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RESUMO: Critica a concepcao de morte heroica proposta por J.-P. Vernant em "A 
bela morte e o cadaver ultrajado". Discussao dos conceitos de morte e mortali- 
dade. Ensaio de demonstracao de que a gloria da morte cabe a quem mata e 
nao a quem e morto. Estudo das mortes de Patroclo e de Heitor na Iliada e 
verificacao de que elas, como resultado de erros cometidos por herois qualifi- 
cados de nepioi, nada tem de gloriosas. 
PALAVRAS-CHAVE: Morte heroica, gloria, erro, Iliada. 

Como o titulo indica, esta nota visa a criticar brevemente a concepcao de morte heroica 
exposta por J.-P. Vemant no artigo "A bela morte e o cadaver ultrajado".' Ela parte de uma 
discussao dos seus pressupostos teoricos para chegar ao teste conclusivo constituido pelo 
confronto desta concepcao com o texto mesmo da Iliada. Escusado dizer que o artigo de Vemant 
abarca temas que nao pretendemos discutir aqui, e que o movimento de critica - cujo alvo e 
formular outra visao - supoe, na eleicao do objeto criticado, admiracao e reconhecimento pelo 
trabalho de uma primeira tematizacao. 

a) O conceito de morte heroica de J.-P. Vernant 
Deixemos agora que o proprio J.-P. Vernant faca uma primeira formulacao da morte heroica. 

A "bela morte" (kalos t h a n a t o ~ ) ~ ,  isto e: a morte, no combate, de um guerreiro na plenitude de sua 
virilidade, "( ...) faz aparecer, a maneira de um revelador, na pessoa do guerreiro caido na batalha a 
eminente qualidade de aner agathos, homem valoroso, homem devotado. Para quem pagou com 
sua vida a recusa da desonra no combate, da vergonhosa covardia, ela assegura um renome 
indefectivel. (...) Ela eleva o guerreiro desaparecido ao estado de gloria por toda duracao dos 
tempos vindouros; e o fulgor dessa celebridade, kleos, que adere doravante a seu nome e a sua 
pessoa, representa o termo ultimo da honra, seu extremo apice, aarete realizada". (Vernant, 1979, 
p.3 1 e 32). 

Para destacar melhor o nucleo desta primeira formulacao: a relacao entre a morte no 
combate e a gloria, recortaremos algumas frases que nos parecem defini-lo bem. Segundo Vernant, 
e a "bela morte" que assegura ao jovem guerreiro "um indefectivel renome". E ela tambem que 
"por toda duracao dos tempos vindouros" (....) eleva o guerreiro desaparecido ao estado de 
gloria (...)" 

Mas vejamos tambem o primeiro exemplo textual dado por Vernant e o que ele revela. 
Trata-se de uma frase pronunciada por Heitor pouco antes de sua morte. Deixaremos para mais 
tarde a importante analise do contexto e nos contentaremos agora em fazer algumas observacoes 
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elementares. Eis a frase: "Que eu nao morra sem luta nem sem gloria, mas realizando algum grande 
feito para ser ouvido ate pelos que virao". (Iliada, XXII, 304-305).~ O adverbio akleios "sem 
gloria" sugere, por contraste, que pode haver uma maneira gloriosa de morrer, aquela definida 
pela negacao do adverbio aspoudi: nao "sem luta". Mas precisemos bem a sequencia: e o relato 
de algo grandioso (mega ti) que ele faz (reksas) , no 'instante da morte', que chegara as geracoes 
futuras e nao a propria morte. E - apesar da simultaneidade gramaticalmente possivel entre o 
verbo "morrer" e o participio "fazendo" - nao tenhamos medo de dizer uma evidencia: e preciso 
ainda estar vivo para fazer algo. A gloria pois lhe sera atribuida em razao desta "alguma coisa 
grandiosa" (mega ti) que ele tera feito pouco antes de sua morte. A morte, ao contrario, se nao 
nos deixamos enganar por esta vaga simultaneidade gramatical, e o que impede de fazer o que 
quer que seja. Ainda este exemplo confirma que o ser do heroi iliadico se define por seu fazer. 

Esta atencao a um detalhe aparentemente insignificante pode despertar desconfianca. A 
analise de um outro exemplo textual tomara, no entanto, mais explicito o que queremos mostrar. 
Trata-se de um exemplo citado por Vemant em um momento decisivo de sua demonstracao do 
fundamento metafisico do ato heroico: a ultima parte do famoso discurso de Sarpedon a Glauco 
no canto XII da Iliada (310-328). Eis o texto na citacao de Vemant: "Se o escapar a esta guerra, 
declara (Sarpedon), nos permitisse viver a seguir eternamente, abrigados da velhice e da morte, 
nao seria por certo eu quem combateria na primeira linha nem quem te enviaria para a batalha em 
que o homem adquire a gloria ... Mas, como nenhum mortal pode escapar do traspasso, avante, 
demos a gloria a um outro ou que ele no-la de". (11. XII, 322-328).4 Pensamos que Vemant teve 
razao em sublinhar a mortalidade (e a temporalidade) como fundamento ultimo do ato h e r o i ~ o . ~  Se 
todavia o feito heroico visa ultrapassar o envelhecimento e a morte, nao se segue dai que "ultra- 
passa-se a morte acolhendo-a em vez de a sofrer (...)" (Vemant, 1979, p.40), ja que, como vimos, 
nao e possivel fazer coincidir o feito heroico e a morte, a menos que se trate da morte de um outro, 
do inimigo. E exatamente isto que lemos na ultima frase do discurso de Sarpedon: adquire-se a 
gloria6 pela morte infligida ao inimigo, mas e este que a adquire por 'nossa' propria morte. O feito 
heroico - objeto do canto que atingira as geracoes seguintes - e portanto matar," ato que, 
longe de admitir a morte, supoe evidentemente o fato de ainda estar vivo. 

Poder-se-ia pensar que para certos guerreiros "menores" a morte e a ocasiao de ser pela 
primeira e ultima vez mencionados pelo poeta. Entre estes ha ate mesmo alguns que tem a sorte de 
ver esbocada pelo poeta uma brevissima biografia ou um retrato pintado com uma unica e rapida 
pincelada. E possivel, claro, se perguntar se este genero de mencao basta para caracterizar uma 
"gloria", mas ha uma outra razao mais forte que impede a pertinencia desta hipotese. Ela e 
lembrada por Nicole Loraux, quando diz que "se a atribuicao de um nome e eventualmente de uma 
historia significa conferir atributos inuteis a estas figuras episodicas de guerreiros menores, e 
que todo o acento do relato recai no caso sobre o matador, para quem o cadaver inerte e uma 
garantia de gloria, e nao sobre o morto (...)" (Loraux, 1994, p.41). 

Demoramo-nos nesta parte do discurso de Sarpedon apenas porque ela resume de um 
modo unico o fundamento ultimo do ato heroico. Mas no raciocinio de Vemant ela nao vinha 
senao concluir exemplarmente uma tentativa de demonstracao que tivera como ponto de partida 
a historia que serve de eixo a trama da Iliada: a colera de Aquiles. Para alem de sua extraordinaria 
suscetibilidade, a razao pela qual Aquiles recusa os presentes oferecidos como reparacao por 
Agamemnon e semelhante A enunciada por Sarpedon na segunda parte de seu discurso. As 
riquezas oferecidas por Agamemnon sao coisas que se pode arrebatar ou comprar; no entanto "a 
vida bsykhe? do homem nao pode retornar: ela nem se deixa arrebatar nem tomar, depois que 
transpuser a barreira dos dentes". (11. IX, 408-409). Enfatiza-se aqui o carater insubstituivel da 
vida ou, em outros termos, a irreversibilidade da morte, enquanto que, alem da precisao sobre a 
temporalidade, o discurso de Sarpedon enfatizava a inexorabilidade da morte. Apesar destas 
nuances diferenciais, o merito do recorte de Vernant e precisamente o de ter evidenciado a 
mortalidade como fundamento 'metafisico' do ato heroico8. Mas precisemos bem: o t e m o  "mor- 
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talidade" e de nossa inteira responsabilidade (Vernant jamais o empregou neste artigo) e nos o 
introduzimos somente para distinguir o fato de ser mortal, isto e a morte enquanto possibilidade, 
da morte compreendida como evento. A breve analise precedente dos dois exemplos textuais 
citados por Vemant pode parecer obvia; ela permite porem descobrir o que nos parece uma 
imprecisao terminologica deste autor. Pois a morte e seguramente o fundamento do valor do ato 
heroico, mas somente enquanto possibilidade ultima e certa para o individuo. Esta possibilidade 
e tambem, por natureza, indeterminada, mas ela toma-se muito mais iminente em uma situacao de 
guerra. (E como se a guerra tornasse os mortais ainda "mais mortais"). A morte enquanto possi- 
bilidade - sempre presente mas ainda mais ameacante na guerra - coincide exatamente com o 
que designavamos por mortalidade e o que Heidegger chamou "ser para a morte". Para que esta 
possibilidade exista, e preciso evidentemente que o individuo esteja vivo. De maneira inversa, a 
morte como evento representa justamente a perda da possibilidade de morrer (e, consequente- 
mente, de viver); ela representa para este individuo a imediata impossibilidade do que quer que 
seja9. Nao e pois uma "pronta morte" que permitira ao guerreiro o acesso a gloria, mas os feitos 
heroicosI0 que ele realiza antes de morrer e - e importante dize-lo mais uma vez - sob o risco 
iminente de morte, o que conferira um valor todo especial a seu ato. Donde um certo paradoxo da 
condicao do guerreiro iliadico: dada a natureza da sua tarefa, ele precisa expor sua vida a quase 
todo momento da guerra; mas para atingir seus objetivos: o feito heroico e a gloria, ele precisa 
tambem manter-se vivo. E preciso entao que ele ao mesmo tempo nao seja covarde e seja astucioso 
o bastante para evitar a morte. E por isso que esta constante exposicao da vida, inscrita no 
supremo valor guerreiro: a coragem, nao devera ser considerada um principio absoluto de condu- 
ta sem observancia das circunstancias nas quais o ato tem lugar. Estas circunstancias na Iliada 
designam uma rede complexa de ralacoes entre os adversarios mortais; uma rede cujas coordena- 
das sao quase sempre determinadas pelo jogo, obscuro e incognoscivel para o heroi, das inter- 
vencoes divinas. Este conjunto - de uma dificil apreensao (parecendo, em certos momentos, 
escapar ate mesmo ao controle de Zeus) e que tomara a cada instante uma figura singular - se 
distingue dos processos naturais pelo fato de ser algo mutavel e imprevisivel. E nestas circuns- 
tancias que o mortal age e ele nao pode ignora-las. O que a multiplicidade das cenas guerreiras 
parece pois nos revelar e que (segundo uma linguagem aristotelica) nao basta ser corajoso, mas 
e preciso ainda saber onde, quando e com quem se deve se-lo.I2 Porque nesta guerra a mudanca 
e a imprevisibilidade das situacoes se dao ainda no quadro de uma especie de lei que quer que os 
deuses nao possam estar sempre de um mesmo lado ou dar continuamente a forca e a superiori- 
dade a um so dos dois adversarios.13 

A interpretacao vemantiana de um derradeiro e celebre exemplo textual nos permitira ver 
como, por meio de um sutil deslocamento de sentido, ainda uma vez pode se introduzir este 
equivoco conceitual (concemente a morte) do qual falavamos. Trata-se dos dois destinos, ou das 
duas maneiras de morrer, que Tetis preve para Aquiles. "Se permanecendo aqui eu combater em 
tomo da cidade dos Troianos, esta perdido para mim o retomo, mas minha gloria sera imperecivel; 
se porem eu chegar a casa, a minha terra patria, esta perdida para mim a nobre gloria, mas minha 
vida (aion) tera longa duracao e nao me atingira rapidamente o fim da morte". (11. IX, 412-416). Eis 
o comentario de Vemant: "Aquiles nao teve sequer que escolher; viu-se inclinado de vez para a 
vida breve. Predestinado - poder-se-ia dizer por natureza - a bela morte, vivo, ele ja esta como 
que impregnado pela aura da gloria postuma para a qual sempre foi designado". (Vemant, 1979, 
p.32). Um pouco mais tarde neste mesmo ensaio, Vemant, tentando formular uma lei do heroismo 
radical, parece ter retomado a escolha de Aquiles na oracao introduzida pelo quando: "O que o 
heroi perde em honras prestadas a sua pessoa viva, quando ele renuncia a longa vida para 
escolher a pronta morte, ele o toma a ganhar cem vezes mais na gloria (...)" (Vemant, 1979, p.40). 

Em seu primeiro comentario Vernant sugere, atraves de uma justaposicao, a coincidencia 
entre a escolha automatica da vida breve e a vocacao a bela morte. No segundo, e a escolha 
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mesma que se tomou a de uma pronta morteI4. Mas esta substituicao quase insensivel da vida 
breve pela pronta morte nao se revela possivel. Primeiro porque o proprio texto jamais a disse; 
depois porque, como vimos, uma pronta morte, longe de abrir o acesso a gloria, e justamente o 
que, cortando demasiado cedo sua carreira, impede o guerreiro de fazer o que quer que seja. E se 
o guerreiro e cantado pelo que fez e ele nao soube aproveitar seu tempo para fazer algo de grande, 
ele nao tera chance de aceder a gloria. E o que nos parecem indicar as numerosas narrativas, 
breves e melancolicas como as vidas que elas pretendem representar, de guerreiros de segundo 
escalao que, por ma-sorte ou falta de atencao, morrem antes de ter podido realizar algum feito. Em 
sua recorrencia, elas acabam tendo o ar de uma especie de topos: o da vida nao-realizada e elas 
nao tem evidentemente relacao alguma com uma morte gloriosa. 

Uma vida breve, no entanto, desde que iluminada pela luz insolita da mortalidade, pode ser 
composta por feitos cujo numero e qualidade sejam suficientes para assegurar a seu autor um 
renome indefectivel, como e o caso de Aquiles. Nalliada tambem seria ingenuo crer em um tempo 
homogeneo e vazio a ponto de ser indiferentemente preenchido pelos atos. Cremos, ao contrario, 
que sao os atos (e a maneira de viver) que criam a qualidade diferencial do tempo. A morte, 
inversamente, representa a cessacao do tempo e a impossibilidade do ato. Aquiles sera pois 
cantado pelo que ele soube fazer de seu breve tempo de vida, pelos atos que compoem sua 
biografia. Sua morte nao pode ser objeto do canto senao como o ultimo evento que conclui uma 
vida heroica. 

b) A "bela morte" na Iliada 
Ja era tempo de procurar alguma distancia do raciocinio de Vemant para tentar ver um 

pouco mais diretamente como as coisas se passam na Iliada. Tentaremos agora colocar a prova 
o conceito de morte heroica (ou de "bela morte") no contexto mais largo do conjunto da Iliada. 
Comecemos pelo maior heroi: Aquiles. Sua "pronta morte", da qual Vemant falava, nao figura no 
presente da narrativa da Iliada, isto e, Aquiles nao morre na Iliada (mesmo se ele sabe que vai 
morrer em um futuro proximo). Este fato demanda duas observacoes. A primeira, uma mera se- 
quencia do que estavamos dizendo, e que o tempo da narrativa da Iliada, ainda que conte poucos 
dias, basta para que o heroi maior realize alguns feitos decisivos e adquira assim uma gloria 
imperecivel, sem que seja necessario sabermos exatamente como seu destino se cumpre. A se- 
gunda e que, nao podendo assistir esta cena de morte, nao conhecemos precisamente de que 
maneira e em quais circunstancias ela ocorre; e, por conseguinte, a nao ser por uma expectativa de 
coerencia, nao podemos saber com certeza se ela sera uma morte heroica. Mas neste caso a 
indeterminacao nao e absoluta, uma vez que Heitor prediz pouco antes de morrer o lugar e os 
autores desta morte: "( ...) Paris e Febo Apolo, mesmo que sejas bravo, te destruirao diante das 
portas Ceias". (Il. XXII, 359-360). 

Aquiles, no entanto, nao constitui uma excecao entre os grandes herois. Porque, como 
bem observou Nicole Loraux, a narrativa epica distingue sempre "cuidadosamente os grandes 
herois dos combatentes de menor envergadura: aqueles, quando muito, feridos - e mesmo 
somente 'arranhados'- pela lanca e as flechas de seus adversarios; estes mortos de imediato e 
por qualquer golpe, em que ponto seja do corpo que tenham sido atingidos: no figado ou no 
ombro, na cabeca ou na perna" (Loraux, 1994, p.29). E dai que talvez advenha esta evidencia 
narrativa: "( ...) a excecao de Patroclo, cuja morte e necessaria para que Aquiles enfim saia de sua 
reclusao, nao se matam os grandes herois de que o relato tem necessidade" (Loraux, 1994, p.29). 
Seria preciso somente alargar um pouco o quadro desta excecao para incluir a morte de Heitor e 
talvez tambem a de Sarpedon. Agora porem continuaremos nosso esboco, tentando analisar 
brevemente a morte de Patroclo. 

O comeco da historia da morte de Patroclo coincide notavelmente com o primeiro sinal de 
compaixao de Aquiles por seus companheiros (e portanto tambem do abrandamento de sua 
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colera). No fim do canto XI, quando os grandes guerreiros aqueus sao feridos e postos fora de 
combate, ele percebe Nestor que leva em seu carro Macaon ferido. O poeta precisa entao: "( ...) ele 
contempla a dura fadiga e a fuga lamentavel". (11. XI, 601). Aquiles chama Patroclo, que sai de sua 
barraca, "e - comenta o poeta - foi entao para ele o comeco da desgraca". (11. XI, 604). Porque, 
enviando Patroclo para confirmar se e Macaon o ferido, Aquiles dara a Nestor ocasiao de sensi- 
bilizar seu amigo para o extremo sofrimento do exercito aqueu e de lhe sugerir o plano de conven- 
cer Aquiles a deixa-lo ao menos, portando suas (de Aquiles) armas, a combater junto com os 
Mirmidoes. E uma especie de cadeia de compaixao que sera aqui posta em movimento. Patroclo 
esta de tal modo comovido pelas palavras de Nestor que ele so voltara para ver Aquiles apos ter 
dado um socorro medico a Euripilo ferido. E e chorando muito'5 que Patroclo se dirige a Aquiles 
(que, "ao ve-lo se comove") para lhe expor, reprovando sua impiedade, o infortunio dos Aqueus 
e lhe propor o plano de Nestor. O poeta entao, com presciencia da trama, comenta: "Assim disse, 
suplicando, o grande tolo (nepios); pois devia suplicar para si mesmo a morte cruel e violenta". 
(11. XVI, 46-47). 

Aquiles enfim abranda um pouco sua colera e cede a demanda do companheiro. Mas, 
mesmo tendo um forte interesse pessoal na obediencia de Patroclo, Aquiles lhe dara um conselho 
decisivo para que ele nao arrisque em demasia a vida: "Escuta ate o fim a palavra que porei em teu 
senso. (...) Tendo afastado das naus o inimigo, retoma; e se o esposo tonante de Hera te conceder 
conquistar a gloria, nao queiras sem mim guerrear contra os Troianos belicosos: mais sem-honra 
me deixarias; e, exultando com a guerra e a camagem e matando Troianos, nao conduzas os 
nossos para Ilion, para que do Olimpo nao intervenha um dos deuses sempre-vivos: aos Troianos 
muito ama Apolo-que-de-longe-opera; volta para tras, logo que nas naus acenderes a luz da 
salvacao, e deixa os outros lutarem na planicie". (11. XVI, 83,87-96). E quando a primeira chama 
atinge uma nau aqueia, Aquiles chama Patroclo, ordena e exorta os Mirmidoes e faz enfim uma 
libacao orando a Zeus para conceder gloria a Patroclo e, apos ter afastado das naus a batalha, 
faze-lo voltar sao e salvo. Eis como o poeta descreve a resposta do deus: "( ...) a este escuta o 
prudente Zeus. O pai porem concede-lhe o afastar das naus a guerra e o combate, mas nega-lhe 
que Patroclo volte salvo do combate". (11. XVI, 249-252). 

A primeira acao de Patroclo basta para apagar o fogo e permitir aos Aqueus retomar 
folego: o golpe de sua lanca mata Pirecmes e lanca o panico entre os Peonios. Pouco depois os 
Troianos fogem. Se ele quisesse seguir a letra o conselho de Aquiles, ele deveria ter parado ai. 
Cada um dos chefes aqueus mata entao um Troiano (Patroclo abre a serie matando Areilico). 
Heitor reconhece o momento desfavoravel e acaba fugindo por entre a imensa desordem dos 
Troianos que tentam reganhar Troia. Neste momento, Patroclo busca impedir aos Troianos o 
caminho de retorno e mata doze adversarios. Esta matanca desperta a reacao de Sarpedon, o que 
acabara levando a morte deste pelas maos de Patroclo e ao primero grande combate em torno de 
um cadaver. Ele consegue despojar o cadaver do heroi licio e seu triunfo o excita a ir ainda mais 
longe, fazendo-o esquecer completamente o conselho de Aquiles. O poeta, apos este combate 
encamecido, diz primeiro a decisao do heroi e em seguida comenta: "Patroclo, exortando os 
cavalos e Automedonte, pos-se a perseguir Troianos e Licios, e foi grandemente desvairado o 
tolo (nepios): se tivesse guardado a palavra do filho de Peleu, ele teria evitado a ruim divindade 
da morte negra". (11. XVI, 684-687). Nepios ja tinha sido usado para qualificar Patroclo (II. XVI, 46) 
mas designando entao uma especie de fatal ignorancia do futuro. Aqui o termo retoma toda sua 
significacao (de "puerilidade" e de "estupidez") para designar a ausencia de senso, a falta de um 
minimo de prudencia que, tendo de algum modo sido e~colhida'~, acabara por lhe custar a vida. 

Uma primeira serie de assassinatos - sao nove os Troianos nomeados - anuncia esta 
perigosa embriaguez predita por Aquiles e precede a tentativa por Patroclo de assaltar as mura- 
lhas de Troia. Mesmo ultrapassando muito os estritos limites fixados por Aquiles, Patroclo tem 
uma ultima chance de recuar quando ele e advertido pelo proprio deus: "Tres vezes contra um 
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angulo da alta muralha marcha Patroclo, e tres vezes o repele Apolo, com as maos imortais 
golpeando o brilhante escudo. Mas quando pela quarta vez ele se arremessa igual a um demonio, 
terrivelmente gritando o deus lhe diz estas palavras aladas: 'Retira-te, descendente de Zeus 
Patroclo! Nao e destino a cidade dos altivos Troianos ser arrasada por tua lanca, nem pela de 
Aquiles, que no entanto e muito melhor do que tu"'. (Il. XVI, 702-709). Patroclo aqui instantane- 
amente recua para escapar a colera do deus, mas e incapaz de se lembrar do conselho de Aquiles 
e de relaciona-lo a palavra de Apolo. Ele vai pois afrontar Heitor e, tentando mata-lo, ele atinge 
com uma pedrada homicida seu cocheiro cebrionI7, um filho bastardo de Priamo. E durante a luta 
travada pelo cadaver deste que Patroclo realiza seu ultimo feito. "Tres vezes entao se atira, pareo 
para o rapido Ares, pavorosamente gritando, e tres vezes mata nove homens". (Il. XVI, 784-785). 
O carater grandioso da facanha que lhe da uma derradeira gloria constitui, por uma especie de 
ironia em que nao esta ausente aapatede Zeus, o signo certeiro e final de sua proxima morte. Ele 
ja teve sua chance, Apolo desta vez nao o previnira mais. O deus se aproxima invisivel, lhe bate 
nas costas e nos ombros com a palma da mao e, rompida a lanca e caidos em terra o casco e o 
escudo, ele desata sua couraca. Eis o apogeu invertido desta aristeia, o negativo da euforia 
desmemoriada: "E um desvario toma seu senso; os membros brilhantes sao desunidos; estaca, 
estuporado". (Il. XVI, 805-806). Patroclo tomou-se uma presa facil e a Euforbo (que arremessa o 
primeiro golpe) e a Heitor cabe apenas liquida-lo. 

Faremos a seguir uma breve analise da morte de Heitor. Isto e, sem ter a menor pretensao 
de explorar toda sua riqueza de temas e de detalhes, tentaremos simplesmente tracar um esquema 
que nos permita dar conta dos eventos principais que compoem a situacao e a cena desta morte. 
Isso nos bastara para ver em que medida neste caso pode-se tratar ou nao de uma "bela morte". 

A historia da morte de Heitor comeca bem antes do desfecho que representa o canto XXII. 
Ela remonta ao excesso de confianca de Heitor apos a vitoria do primeiro dia de batalha (como 
mostra bem seu discurso no fim do canto VIII), a sua incapacidade de reconhecer as mudancas da 
vontade de Zeus (como o mostra sua recusa da interpretacao por Polidamas do pressagio da 
aguia e da serpente no canto XII) e tambem a sua inevitavel ignorancia do verdadeiro plano de 
Zeus que e o de dar a vitoria aos Troianos apenas para satisfazer o desejo de Tetis e de Aquiles. 
Ela passa tambem pela morte facilmente infligida a Patroclo cujas armas fatidicas serao vestidas 
por um Heitor que em nada desconfia do grande perigo que estara correndo (ver o discurso de 
Zeus em Il. XVI, 201-208). Mas ela so se toma irreversivel pelo erro do proprio Heitor na assem- 
bleia troiana no canto XVIII (246-3 13)18. Nesta assembleia notuma Polidamas propoe prudente- 
mente uma retirada ao interior das muralhas da cidade, porque ele sabe que Aquiles se decidiu 
enfim a combater e que portanto no dia seguinte os Troianos nao terao mais nenhuma chance de 
resistir. Heitor recusa o parecer de Polidamas e, acreditando ainda loucamente em uma protecao 
especial de Zeus, propoe ao exercito permanecer na planicie e no dia seguinte afrontar ai Aquiles 
e os Aqueus. Apos o discurso de Heitor, o poeta comenta: "Assim arengava Heitor, e os Troianos 
o aclamam, tolos (nepioi)! Palas Atena tomou o senso deles. A Heitor pois, que planeja mal, eles 
aprovam, e a Polidamas, que delibera bem, ninguem aprova" (11. XVIII, 3 10-3 13). 

Como seria de se esperar, uma parte dos Troianos e trucidada e a outra posta em fuga por 
um Aquiles sedento de vinganca. Uma trapaca de Apolo permite ainda a alguns escapar e entrar 
na cidade, enquanto os Aqueus se aproximam das muralhas. O poeta nota entao: "O destino 
funesto obriga Heitor a ficar ali, diante de Ilion e das portas Ceias". (Il. XXII, 5-6). O que esta 
situacao tem de extraordinariamente desfavoravel para Heitor toma-se ainda mais explicito pelo 
comeco da fala desesperada de Priamo: "Heitor, nao esperes, meu filho, sozinho longe dos outros, 
este homem, para que nao encontres logo o fatal destino, subjugado pelo filho de Peleu, pois ele 
e muito mais forte do que tu (...)" (Il. XXII, 38-40). Primeiro a relacao de forcas com Aquiles e 
depois o fato de estar sozinho entre uma multidao de adversarios desaconselham inteiramente o 
afrontamento e o tomam mortal para Heitor. Mas sua decisao equivocada na assembleia e seu 
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aidos desmedido em relacao a comunidade troiana (a megalomania de seu sentimento de respon- 
sabilidade) acabarao por perde-lo. Eis a chave de sua perda, no momento mesmo da deliberacao: 
"Ai de mim! Se eu entrar por estas portas e muralhas, Polidamas sera o primeiro a me lancar uma 
reprovacao, ele que propunha que eu conduzisse os Troianos para a cidade, nesta noite funesta 
em que se levantou o divino Aquiles. Mas eu nao o ouvi, e teria sido muito mais vantajoso. Uma 
vez que agora perdi as tropas por minha louca presuncao, envergonho-me diante dos Troianos e 
Troianas de vestidos rocagantes; e que um outro qualquer pior do que eu nao va dizer: 'Tendo 
confiado em sua forca, Heitor perdeu as tropas"'. (11. XXII, 99-107)19. Heitor no entanto hesita e, 
antes de se decidir, chega a imaginar ingenuamente uma proposta pacifica de reconhecimento da 
derrota. Neste momento nao e mais possivel voltar, pois Aquiles se aproxima, resplandecendo 
com o brilho terrivel do bronze. "E, quando o percebe, o tremor toma Heitor. E ele nao ousa mais 
permanecer ali, deixa para tras as portas e marcha fugindo; e o filho de Peleu se atira a ele, 
confiado nos pes ligeiros". (11. XXII, 136- 138). Longe de expor corajosamente sua vida, quando 
deste primeiro encontro, a reacao de Heitor e pois (como a de um covarde, se a julgassemos 
segundo criterios morais absolutos) a de fugir. O poeta porem, atento como Priamo a situacao e a 
relacao de forcas entre os dois advers&ios, nao o qualifica de covarde. "A frente fugia um 
valente, mas perseguia-o um bem mais valente do que ele (...)"(Il., XXII, 158). A perseguicao 
continua e Heitor parece mostrar pelas intencoes dos seus gestos que a melhor decisao teria sido 
a de entrar na cidade e evitar o afrontamento. "A cada vez que ele toma o impulso de se lancar 
contra as portas dardanias para que do alto tentem protege-lo com dardos, a cada vez Aquiles a 
frente ultrapassando o faz retomar para a planicie: ele proprio (Aquiles) voava sempre do lado da 
cidade". (Il. XXLi, 194-198).20 

No plano divino, Zeus, que - apesar de sua compaixao por Heitor - nao pode subtrai-10 
a morte, acaba por dar seu assentimento a Atena que a partir dai agira de maneira decisiva. Depois 
que Zeus pesa as keres de Aquiles e de Heitor em sua balanca de ouro (e e a de Heitor que desce), 
Apolo, que acaba de dar a Heitor uma ultima ajuda, o abandona. Doravante o campo esta total- 
mente liberado para a acao de Atena. Ela se disfarca perfeitamente em Deifobo, irmao de Heitor, e 
o convence, com sua ajuda, a afrontar Aquiles. E apenas entao, enganado por Atena, que Heitor 
para enfim de fugir e se decide a combater Aquiles. Mas e uma armadilha: Atena primeiro devolve 
(sem ser vista por Heitor) a Aquiles a lanca que ele perdera em um primeiro golpe que Heitor con- 
segue evitar; e, logo que Heitor perde tambem sua lancaem um arremesso ineficaz e chama Deifobo 
para lhe pedir uma outra, Deifobo nao esta mais la, Atena o fez desaparecer. Heitor compreende 
entao a trapaca e pressente a presenca de uma morte inevitavel: "Desgraca! os deuses certamente 
me chamam para a morte. Pois eu pensava que Deifobo, heroi, estava presente; mas ele esta den- 
tro dos muros e Atena me enganou. Agora nao esta mais longe a morte cruel, mas proxima de mim, 
e nao ha escapatoria". (Il., XXII, 297-301). Apenas pois na sequencia deste discurso e neste con- 
texto preciso, que em si nada tem de edificante, e que se deve entender o heroismo da ultima hora 
de Heitor, contido nesta frase citada tantas vezes (e em algumas delas de modo descontextualizado): 
"Que eu nao morra sem luta nem sem gloria, mas realizando algum grande feito para ser ouvido 
ate pelos que virao". (11. XXII, 304-305). Nao havera grande feito, senao o de Aquiles que liquida 
Heitor de maneira relativamente banal (excetuando o detalhe - mesmo se necessario para a eco- 
nomia narrativa - ligeiramente grotesco de uma garganta atravessada por uma lanca e no entan- 
to ainda falante). No ponto "( ...) em que as claviculas separam o pescoco dos ombros, na gargan- 
ta (...) o divino Aquiles empurra seu pique contra o ardente Heitor. A ponta passa direto atraves 
do pescoco delicado; mas o freixo de bronze pesado nao corta a traqueia, a fim de que ele dirija 
algumas palavras respondendo a Aquiles". (11. XXII, 324-329). 

Se agora, para concluir com um breve balanco, retomamos as mortes destes dois grandes 
herois e se concentramos nossa atencao no conjunto das cenas descritas pelo poeta antes que 
no discurso de uma das personagens (sobretudo o de Heitor), podemos constatar que aquelas 
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nada tem de "belas" nem de "gloriosas" para os que as sofreram. A morte de Patroclo aparece 
como consequencia a principio do esquecimento do prudente conselho de Aquiles e a seguir de 
sua incapacidade de perceber o enorme perigo representado por Apolo, mesmo apos ter sido 
advertido pessoalmente pelo deus. Suas facanhas o deixam embriagado e desatento e nao fazem 
senao aproxima-lo de sua propria morte. E a morte de um temerario ou, como bem o diz o poeta, de 
um nepios: um "tolo". A morte de Heitor, por sua vez, mostra um heroi enganado a principio pela 
desmedida de seu aidos que o impede de avaliar objetivamente a situacao e a relacao de forcas 
com o adversario. Ela mostra tambem um heroi que, tomado pelo medo, foge desabaladamente 
diante de um inimigo muito mais forte a quem ele so se decide a afrontar quando e enganado pela 
deusa. Na sequencia de alguns erros fatidicos de Heitor, e a trapaca de Atena, antes que o desejo 
de gloria do heroi, o ultimo responsavel manifesto por esta morte. 

Notas 
1 - Este ensaio foi publicado pela primeira vez em portugues (traducao de Elisa A. Kossovitch e 

Joao A. Hansen) na revista Discurso no. 9 (1979). Ele foi retomado em frances na obra 
coletiva La mort, les morts duns les societes anciennes (1982) dirigida por G.Gnoli e J.-P. 
Vernant. Eaindaumavez naantologiade J.-P. VernantL1individu, lamort, 1 'amour ( 1  989). 

2 - J-P. Vernant indica em seu ensaio o contexto, completamente diferente do da epopeia homerica, 
de onde ele tira esta denominacao: as oracoes funebres atenienses. Sobre a pertinencia desta 
apropriacao (ou deste deslocamento) ver a critica de Nicole Loraux em "Le point de vue du 
mort" inPo&sie 57. 

3 - As traducoes em prosa da Ili'ada que proporemos aqui visam tao somente acompanhar mini- 
mamente a narrativa, evitando alterar em demasia os termos originais, mas sem a menor inten- - 
cao de recriar a peculiar sintaxe ou o ritmo do hexametro homericos. O texto grego adotado e o 
da  Bibliotheca Oxoniensis de Oxford, editado por D.B.Munro e T.W. Allen. 
Esta citacao requer uma observacao de ordem, digamos, tecnica: e que jamais encontraremos 
no texto grego a ultima frase citada por Vernant. Apos ter retomado, com ligeiras alteracoes, a 
traducao de Paul Mazon para a primeira frase citada desta passagem, ele parece ter feito um 
resumo da segunda frase nesta mesma traducao. O texto grego, em nossa traducao demasiado 
prosaica, diz algo como: "E ja que de fato e de qualquer modo estao para atacar milhares de 
keres da morte, das quais um mortal nao pode fugir nem escapar, vamos e oferecamos a gloria 
a alguem, ou alguem a ofereca anos". (II. XII, 326-328). 
Achamos no e n t q t o  muito discutivel aqui a ideia vernantiana de uma oposicao entre umatime 
ordinaria e mundana representada pelas vantagens materiais e o prestigio social ("boa mesa, 
boas terras, bom vinho, lugares de honra, fama") e uma outra time metafisica representada 
por uma gloria (kleos) que pode continuar a existir quando nao se esta mais neste mundo. Pois 
e a mesma mortalidade que tambem esta na base do valor social atribuido ao risco que corre o 
guerreiro que combate nas primeiras filas. E justamente porque ele se expoe ao maximo perigo 
e arrisca assim irreversivelmente sua propriaexistencia, que este guerreiro valente sera recom- 
pensado pelas honras mundanas ( que deviam alias ser de um alto preco para estes gregos 
homericos que nao acreditavam em uma verdadeira sobrevida). 
A palavra grega, traduzida aqui por "gloria", nao e kleos mas eiikhos que designa antes a 
vitoria com a qual um guerreiro triunfa, e que se aproxima do verbo eukhomai que tem o 
sentido de "exultar" e "se gloriar" mas tambem o de "fazer um voto ou uma prece". Isso porem 
nao invalida nosso raciocinio porque e muito pouco provavel ouvir o kleos de quem deu, por 
sua morte, o eiikhos ao inimigo. Apenas Heitor ira sugeri-lo, mas precisamente nesta frase 
cuja interpretacaoporvernant acabamos decriticar. 

7 -E o que propos demonstrar Nicole Loraux em "L'Iliade moins les heros" in L'lncrctuel no. 1 ,  ps. 
37 a 41 ; e tambem Benedicte Gros em Ni fou, ni aveugle, ni crirninel, Memoire de I'EHESS, 



Classica, Sao Paulo, 718: 53-62, 199411 995 

p.14. 
8 - Seria preciso se perguntar se a mortalidade nao estaria na origem de todo e qualquer valor 

atribuido a qualquer ato humano, como o sugeria com insistencia V. Jankelevitch em seu 
tratado La morte tambem, em uma especie de reducao ao absurdo, J.L. Borges no conto "E1 
inmortal". 

9 - M.Heidegger o definiu bem, quando - na traducao espanhola de Jose Gaos - disse: "En primer 
lugar, no es la muerte como algo posible nada posiblemente 'a Ia mano' o 'ante 10s ojos', sino 
una posibilidad de1 ser de1 'ser ahi'. Pero, en segundo termino, e1 curarse de Ia realizacion de 
este posible significaria necesariamente un efectivo dejar de vivir. Mas con esto se privaria e1 
'ser ahi' justo de Ia base para un existente 'ser relativamente a Ia muerte"'. (Heidegger, 1951, 
p.258). Paracotejamento ver tambem a traducaofrancesa de EVezin (Heidegger, 1986, p.3 16). 

10 - No universo dalliada o feito heroico por excelencia e matar, isto e dar morte ao inimigo, o que 
todavia nao impede que atos menos diretamente violentos, como por exemplo o bem deliberar, 
sejam tambem dignos da memoria do canto. No entanto, no universo "pos-guerra" da Odis- 
seia o feito heroico e de uma outra natureza - mesmo se a relacao com o perigo se mantem na 
aventura - uma vez que Ulisses adquire a gloria por ter sabido evitar varias vezes uma pronta 
morte e ter podido assim voltar sao e salvo a sua terra patria. 

11 - Em linguagem aristotelica, o imprevisivel seria dito "o que pode ser diferente do que e, to 
endekhomenon allos ekhein" (Aubenque, 1963, p.65), o que sera chamado de "contingencia" 
por P.Aubenque. 

12 - Como diz P. Aubenque, comentando Aristoteles, o homem e "( ...) um ser de situacao, que so 
pode viver os principios no modo do evento e do singular". (Aubenque, 1963, p.65). Para a 
relacao entre a acao e as circunstancias, ver o sub-capitulo 1, "A contingencia", do capitulo 2 
do livro La prudence chez Aristote de P.Aubenque. 

13 - Para a formulacao desta lei que torna relativo o poder de qualquer heroi, ver o artigo "L'lliade 
ou le poeme de Ia force" de Simone Weil. 

14 - A escolha de uma "pronta morte" jamais e formulada por Aquiles. O proprio termo "pronta 
morte" e sugerido apenas negativamente quando, no fim da apresentacao de seus dois desti- 
nos exclusivos, Aquiles diz que se ele se decide pelo retorno e a perda da gloria, "( ...) o fim da 
morte nao podera me atingirrapidamenten.(ll. IX, 41 6). 

15 - A alta carga emotiva deste choro e indicada por dois similes. O primeiro compara as lagrimas 
quentes de Patroclo "( ...) a uma fonte de agua negra que descendo de alcantilada rocha verte 
escura agua". (11. XVI, 3-4). No segundo, Patroclo chorando e comparado por Aquiles a "( ...) 
uma menina pequena que, correndo junto da mae, pede para ser carregada, e, agarrando no 
vestido, segura a mae apressada e olhachorando para ela acarregar". (11. XVI, 7- 10). 

16 - A escolha do heroi coincide no entanto (paradoxalmente para nos) com a determinacao de 
seu destino por Zeus. Durante o combate em torno do cadaver de Sarpedon, Zeus e mostrado 
decidindo o modo como Patroclo morrera. Antes da primeira matanca de nove homens e apos 
o comentario sobre o caraternepios de Patroclo, o poeta comenta: "Mas sempre o designio de 
Zeus e mais forte do que o dos homens. (...) Ele, tambem esta vez, excita no peito seu 
coracao". (11. XVI, 688,69 1). Para uma discussao detalhada da dupla motivacao da acao heroi- 
ca em Homero ver o ensaio Gottliche urzd menschliche Motivation im hotnerischetz Epos de 
Albin Lesky. 

17 - O sarcasmo do triunfo de Patroclo parece assinalar, por sua violencia, o esquecimento fatal do 
perigo e a aproximacao da morte: "Ah! e muito agil o homem e como pula com facilidade! Se ele 
estivesse em algum lugar no mar piscoso, este homem, buscando moluscos, a muitos saciaria, 
saltando da da nau, mesmo se fosse tempestuoso o tempo; assim agora do carro ele pula com 
facilidade na planicie". (11. XVI, 745-749). 

18 - Para uma discussao detalhada da relacao entre Heitor e Polidamas e de todo o encadeamento 
do erro do maior heroi troiano, remetemos ao capitulo IV, "O erro", do IivroNature and culture 
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in the Iliad: the tragedy of Hectorde James Redfield. 
19 - A sequencia imediata deste discurso de Heitor - que nao e do narrador - contem a unica 

formulacao positiva da "morte gloriosa" na Iliada: "Assim dirao; mas seria entao para mim 
muito mais vantajoso: ou retomar, assassinando Aquiles em um face a face, ou pelas maos 
dele morrer gloriosamente (olesthai eukleios) diante dacidade". (11. XXII, 108- 1 10). 

20 - A imensa fragilidade de Heitor neste momento - o que confirma a objetividade do conselho 
de Priamo - e assinalada por este gesto de Aquiles: "( ...) Para as tropas porem balancava 
negativamente a cabeca o divino Aquiles, e nao deixava atirarem sobre Heitor os dardos 
amargos, de modo que ninguem, o atingindo, conquistasse a gloria, e ele chegasse em segun- 
do lugar". (11. XXII, 205-207). 
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RESUME: Cet article vise a critiquer Ia conception de Ia rnort hero'ique proposee 
par J-P.Vernant dans "La belle rnort et le cadavre outrage". II part de Ia discussion 
des concepts de rnort et rnortalite et essaie de dernontrer que Ia gloire de Ia 
rnort revient a celui qui tue et non pas a celui qui est tue. II etudie ensuite les 
rnorts de Patrocle et dlHector dans I'lliade pour verifier que, en tant que resultats 
d'erreurs cornrnises par des heros qualifies de nepioi, elles ne sont nullernent 
"glorieuses". 
MOTS CLES: Mort hero'ique, gloire, erreur, Iliade. 


