
Classica, Sao Paulo, 718: 63-74, 199411 995 

Morte e Sono na arte grega: 
notas de iconografia funeraria 

HAIGANUCH SARIAN 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas 

Depto. de Antropologia - Museu de Arqueologia e Etnologia 
Universidade de Sao Paulo 

RESUMO: Morte e Sono tem expressoes figurativas na arte grega e, atraves de 
um confronto com a tradicao literaria, evidenciamos crencas, elaboracao poeti- 
ca e comportamento religioso. Sao analisados textos de Hesiodo, Heraclito e 
Pausanias, sem contar a versao homerica da morte de Sarpedao. Alguns regis- 
tros na arte grega ceramica dos seculos VI e V a.C. apontam duas tradicoes 
iconograficas referentes a Morte e Sono, a saber: a versao contrastada dessas 
duas entidades divinas transmitida pela arca de Cipselo na mencao de 
Pausanias e por Heraclito de Efeso; a versao heroica, homerica, cujo exemplar 
imagetico mais importante e a cratera de Eufronio. 
PALAVRAS-CHAVE: Thanatos, Hypnos, arte grega, tradicao iconografica, tradi- 
cao literaria, iconografia funeraria. 

Thanatos, nome grego da Morte, tem expressao figurativa em algumas obras arcaicas e 
classicas (secs. VI e V a.C.) que se conservaram ate hoje, ou se perderam mas deixando testemu- 
nho na tradicao textual. O exame dessas representacoes permite uma reflexao sobre a iconografia 
da Morte, sobretudo em cenas funerarias onde intervem em "pessoa" juntamente com o seu 
duplo e irmao gemeo Hjpnos, o Sono. Acrescente-se que, quando se fala em personificacao de 
Morte e Sono, deve-se ter em mente a especificidade do termo "pessoa" em se tratando da 
religiao grega, cujos tracos caracteristicos sao "de dar as forcas do alem uma figura individual 
bem delineada e um aspecto plenamente humano"; nem por isso entendem-se como "pessoas", 
mas unicamente como "forcas" (Vernant: 277 e 284). 

As associacoes possiveis com a concepcao de Morte e Sono na tradicao literaria, o 
confronto entre arte, cultura material e literatura, deixam transparecer crencas onde se evidenciam 
a elaboracao poetica e o comportamento religioso. 

A mais antiga representacao da Morte conhecida segue de perto a versao de que dispo- 
mos da sua genealogia transmitida pelo v. 2 12 da Teogonia de Hesiodo (final do sec. VIIY inicio 
do sec. VI1 a.C.), a qual menciona ser ela, Thanatos, filho de Njx, a Noite, e irmao gemeo de 
Hipnos, o Sono. E desde ja surpreendente que o nome da Morte seja em grego masculino, uma 
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vez que na Grecia antiga sao fortes e poderosas as entidades femininas com natureza e funcao 
ctonicas - Keres, Moiras, Erinias, Gorgones e outras mais. Porem, ao mundo dos mortos, ligam- 
se tambem Hades, o deus do Inferno, divindade masculina, como ainda Hermes e Caronte. 

A versao da Teogonia inspira a imagem em baixo-relevo da arca de Cipselo, ex-voto dos 
Cipselidas de Corinto a deusa Hera em seu santuario de Olimpia, obra perdida e da qual subsiste 
uma minuciosa descricao em Pausanias (V, 18,l-2): imagem particular dos gemeos, ainda criancas 
nos bracos da Noite, consiste em exemplar isolado na iconografia dessas personificacoes. A arca 
de Cipselo, cuja reconstituicao foi possivel atraves de comparacoes com o repertorio iconografico 
contemporaneo, pode ser datada de 570 a.C.. Era sem duvida uma obra de arte: feita de cedro e 
decorada com ricas incrustacoes de ouro e marfim, particulariza o gosto da epoca pela arte 
narrativa inspirada na mitologia. As cenas figuradas se distribuem em cinco zonas horizontais 
superpostas: tres zonas imitam as frisas continuas jonicas, acima, abaixo e no centro, e essas sao 
intercaladas por frisas de tipo dorico, em metopas; na penultima zona, a metopa da extremidade 
esquerda recebe a imagem que nos interessa (Schefold: fig. 26). Pausanias, no sec. I1 d.C., viu 
essa arca no santuario de Hera em Olimpia e a sua descricao acrescenta, ao se referir a esse 
quadro, tratar-se de uma "mulher, tendo no braco direito uma crianca branca adormecida e no 
outro (o braco esquerdo) uma crianca negra semelhante a quem dorme, os dois com os pes com 
orientacoes opostas". E continua: "as inscricoes sao claras, mas sem elas poder-se-ia adivinhar 
que as duas criancas sao Thanatos e Hjpnos com sua mae Njx, a Noite" (fig. 1). Perdura na 
reconstituicao a duvida a respeito da diferenciacao da cor, e a iconografia posterior nos levara a 
um esclarecimento melhor a esse respeito. 

A versao hesiodica, nos versos 758-766 da Teogonia, nos da mais uma imagem contrasta- 
da de Morte e Sono: se ambos sao "tem'veis deuses", Hjpnos no entanto e "tranquilo e doce aos 
homens" e Thanatos tem o "coracao de ferro e a alma de bronze" e e "odioso ate aos deuses 
imortais". 

Esses contrastes nem sempre sao perceptiveis na expressao imagetica dessas divindades. 
Pouco restou da estatuaria arcaica e classica, mas temos noticia de algumas obras: e de novo 
Pausanias (111, 18,l) quem mencionaayahpa~a, isto e, estatuas de Morte e Sono em Esparta, mas 
nao as caracteriza. De modo que sao as pinturas nos vasos aticos do final do sec. VI e do sec. V 
a.C. que nos fornecem o essencial sobre a iconografia desses deuses. 

Sao frequentes as representacoes de Thanatos e Hjpnos adultos, alados como a maioria 
das abstracoes na arte grega, em cenas de rara beleza e poesia onde exercem a funcao de nopnoi, 
portadores do heroi morto apos ter-se singularizado na guerra. Se em algumas delas se pode 
identificar o heroi Memnao, conforme a tradicao dos poemas ciclicos como o Aithiopolis, o 
modelo homerico e, nessas cenas, indubitavel, sobretudo quando as figuras sao acompanhadas 
de inscricoes entre as quais a que nomeia o heroi morto - Sarpedao, caido na guerra de Troia 
pela forca de Patroclo e cujo combate, morte e funerais aparecem nalliada XVI, 419-683 e especi- 
almente nos versos 671-675; sao os "deuses gemeos", os "portadores rapidos", Thanatos e 
H-$pno que Zeus encarrega de transportar o corpo do heroi para ser enterrado, de acordo com os 
costumes, pelos seus parentes em sua patria, a Licia. 

A mais extraordinaria pintura do translado do corpo de Sarpedao por Morte e Sono, 
acompanhados e guiados por Hermes, se ve em uma cratera grega de producao ateniense, assina- 
da pelo oleiro Euxiteo e o pintor Eufronio (figura 2): exemplar de 510 a.C., pintado na tecnica de 
figuras vermelhas, e enriquecido pela excelencia do tracado indicando a musculatura dos corpos, 
sobretudo o de Sarpedao que jaz inerte, com as marcas dos ferimentos sangrando, aos cuidados 
dos deuses que exercem a funesta funcao de trensportar o guerreiro; Thanatos e Hjprzos de cada 
lado; no centro, Hermes psykhopompos, o condutor de almas. Morte e Sono sao concebidos 
como dois guerreiros alados identicos. A cratera do Louvre (figura 3) representa possivelmente 
o mesmo episodio e e posterior a cratera de Eufronio. Mas a concepcao e outra. Uma so inscricao 
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identifica Hjpnos e toda a atmosfera guerreira da cena desaparece por completo: Thanatos e 
Hipnos sao figuras nuas e aladas, pouco maiores do que as constantes abstracoes representa- 
das em cenas funerarias e identificadas aos eidola dos mortos. Nao ha entre os dois irmaos 
nenhum contraste, nenhuma diferenciacao: trata-se evidentemente dos gemeos como sao deno- 
minados nos textos gregos. 

Em outro contexto - cenas da deposicao do morto em sua tumba - Thanatos e Hipnos 
revestem-se de significacao especial, sem referencia particular ao mito, mas ao comportamento 
popular das praticas funerarias sugeridas tambem pela funcao dos vasos que receberam essas 
pinturas -os lecitos de fundo branco - que vao se desenvolver de 470 ao final do seculo V a.C., 
e que se enquadram na rara categoria de recipientes com funcao essencialmente funeraria. Ate o 
surgimento desses lecitos de fundo branco, a pratica normal era erigir estelas esculpidas sobre os 
tumulos. Essas esculturas, certamente dispendiosas, foram proibidas em Atenas, por volta de 487 
a.C., em consequencia, sem duvida, dos esforcos igualitarios da democracia ateniense. A proibi- 
cao foi efetiva, de modo que as estelas esculpidas so reaparecem por volta do ultimo quartel do 
sec. V a.C.. O eclipse das estelas sobre os tumulos coincide com a producao dos lecitos de fundo 
branco, sobre os quais muitas vezes essas estelas sao pintadas, de modo que se pode concluir 
que estes vasos estavam tambem preenchendo a funcao dos monumentos tumulares (Bazant: 
40). 

Na verdade, esses lecitos passaram a constituir, a partir do 2" quartel do sec. V a.C., a 
oferenda mais caracteristica nos funerais de epoca classica na cidade de Atenas (figura 4). O 
nome generico - Arj~uOoc - designava um recipiente para conter oleo, usado com frequencia 
para uncoes do corpo em banhos, na palestra e nos ritos funerarios. A partir do segundo quartel 
do sec. V a.C. passam a receber uma camada de pintura branca - dai a denominacao de lecitos de 
fundo branco (onde essa cor procurava imitar o branco marmoreo das estelas funerarias) - e 
sobre essa camada, em rica policromia sao representadas as cenas relacionadas com o mundo dos 
mortos: mulheres carregando cestas com as oferendas, constituidas de fitas e lecitos (Kurtz, D.C.: 
frontispicio); oferendas nas tumbas onde se destacavam os proprios vasinhos tipicos (figura 4); 
cenas de exposicao do morto acompanhadas do lamento funebre (figura 5); viagem do morto para 
o mundo subterraneo do deus Hades, guiado por Hermes e conduzido pelo barqueiro infernal 
Caronte (Pottier, pr. 111). 

Nessa categoria de vasos funerarios nao estao ausentes Morte e Sono portando o morto. 
Nao se trata mais, como no episodio de Sarpedao, de transportar o corpo para a sua terra, a Licia; 
a alusao ao mito homerico permanece apenas no esquema iconografico, que por sua vez se 
acomoda as praticas funerarias atenienses. Excepcionalmente vemos esses deuses carregando o 
corpo de uma mulher, na presenca de Hermes, como no exemplar do Museu Nacional de Atenas 
do final do sec. V a.C. (Beazley, ARP 1237; Vermeule: 15 1 ,  fig. 4), interpretado por alguns autores 
como a representacao dos funerais de Alceste, a heroina da tragedia de Euripedes. 

Merece destaque, nessa serie, um lecito de fundo branco do Museu Britanico (figura 6), 
datado de 420 a.C. e de pintor anonimo a que se convencionou chamar de Pintor de Thanaros: 
nele vemos Morte e Sono depositando o corpo do morto em sua tumba, bem visivel com seus 
degraus e estela, envolta com fitas votivas e tendo, na sua parte superior, a figura de um capacete 
de tipo corintio, uma referencia ao estatuto guerreiro do jovem morto, ricamente vestido com uma 
tunica bordada. A presenca da tumba e a categoria do vaso insere essa cena no contexto das 
praticas funerarias e temos ai um episodio nao mitico mas inspirado no mundo social da Atenas 
do sec. V a.C., com uma particularidade: o jovem guerreiro morto recebe honras de heroi. Por outro 
lado, o pintor desse vaso evidenciou o contraste entre Thanatos e Hjpnos, representando a 
direita Sono com tracos jovens, mas concebido em cores escuras, sombrias, numa alusao a sua 
natureza noturna; a esquerda, Morte, com pele clara, acrescenta a esse contraste os tracos de 
figura mais idosa, barbada. 
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A oposicao entre claro e escuro, evidenciada nas cores utilizadas pelo pintor do ultimo 
lecito, conduz-nos a uma primeira vertente da tradicao, a que se refere ao enigma acima menciona- 
do sugerindo pelo texto de Pausanias em sua descricao de Noite, Morte e Sono na arca de 
Cipselo. Seria a crianca branca (como o marfim da decoracao) a representacao de Thanatos; e a 
crianca negra (escura como o cedro utilizado na confeccao da arca) a figura de Hjpnos? Esse 
contraste, que se via no ex-voto dos Cipselidas, obra sem duvida de luxo e de encomenda pela 
prestigiosa familia de tiranos da cidade de Corinto, nao pode estar inteiramente dissociado da 
corrente intelectual, para nao dizer mesmo teologica, cuja tradicao se transmitia nos santuarios e 
templos. O proprio Pausanias nos diz que, mesmo sem as inscricoes ao lado das figuras que 
descreve, saber-se-ia identifica-las como sendo Njx, Thanatos e Hjpnos: conhecia-se, pois, 
muito bem a versao hesiodica e sabia-se tambem, e isto no sec. I1 d.C., epocas em que viveu 
Pausanias, qual das criancas era branca ou negra. 

Esse jogo entre claro/escuro transparente na iconografia de Morte e Sono, tal como se 
encontra na arca de Cipselo, parece articular-se com o pensamento heracliteano. Assim interpreta 
C1. Rarnnoux (54-61) quando cita a proposito um fragmento de Heraclito, dentre aqueles que foram 
transmitidos por Clemente de Alexandria: "Morte (diz o texto) e tudo que vemos desperto e tudo 
que vemos dormindo e sono" (fragmento 21, traducao de Jose Cavalcante de Souza in Os Pre- 
Socraticos, Sao Paulo: Ed. Abril, 1973); a Morte e clara como o despertar do dia e confunde-se 
com vida, o Sono e escuro como a obscuridade da Noite. Essa sabedoria, anterior mesmo a 
Heraclito de Efeso, como se pode depreender pela versao da arca de Cipselo transmitida por 
Pausanias, marcou tambem o ideario imagetico classico, uma vez que a encontramos relacionada 
com a. concepcao das figuras de Morte e Sono na arte do sec. V a.C.. Desse modo deve ser 
interpretado o contraste entre claro e escuro na figuracao de Thanatos e Hjpnos sobre o lecito 
funerario do Museu Britanico (figura 6). 

Uma segunda tradicao manifesta-se na arte figurativa de Thanatos e Hjpnos: aquela que 
se inspira na epica, cujo modelo homerico dos funerais de Sarpedao repercute, nao apenas 
atraves de um esquema imagetico fiel ao episodio mitico como na cratera de Eufronio (figura 2) e 
provavelmente no exemplar do Louvre (figura 3), mas tambem com variacoes inspiradas nos 
rituais funerarios praticados pelos atenienses, tal como e transmitida nos lecitos de fundo bran- 
co. Aqui a memoria do mito de Sarpedao se projeta num contexto mais amplo de pratica funeraria 
em que se evidencia a crenca na heroicizacao do morto, privilegiado pelo translado a tumba, por 
maos de deuses que personificam Morte e Sono. 

No quadro dessas conclusoes, a imagem do lecito de fundo branco do Museu Britanico 
(figura 6) reveste-se de uma significacao maior na medida em que reune as duas tradicoes 
iconograficas referentes a Morte e Sono: de um lado a versao contrastada dessas duas entidades 
divinas, assim como transparece na concepcao da arca de Cipselo transmitida por Pausanias e no 
pensamento de Heraclito de Efeso; de outro lado, a versao heroica que repete o esquema 
iconografico epico visivel na cratera de Eufronio (figura 2) e projetado para funerais de mortos 
heroicizados. 
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RESUME: Mort et Sommeil ont expressions figuratives dans I'art grec et, par une 
comparaison avec Ia tradition litteraire, nous eclairons des croyances, une 
elaboration poetique et un comportement religieux. Sont analyses des textes 
dlHesiode, dlHeraclite et de Pausanias, en plus Ia version homerique sur Ia 
mort de Sarpedon. Quelques temoins dans I'art grec ceramique des Vle. et Ve. 
siecles av. J. C. indiquent deux traditions iconographiques concernant Mort et 
Sommeil: une version contrastee de ces deux entites divines transmise par le 
coffre de Cypselos dans Ia mention de Pausanias et par Heraclite d'Ephese; Ia 
version heroique, homerique, dont I'exemplaire image le plus important est te 
cratere dlEuphronios. 
MOTS CLES: Thanatos, Hypnos, art grec, tradition iconographique, tradition 
litteraire. iconoqraphie funeraire. 
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Figura I :  Noite segurutzdo nos hrucos Morre e Sono. Pormenor da arca de Cbselo, 570 a.C.. 
Reconstituicao. 
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Figura 2: Morte e sono transportando o corpo de Sarpedao na presenca de Hermes e de dois 
guerreiros. Cratera atica defiguras vermelhas, 510u.C. Nova lorque, The Metropolitan 
Museum of Art, Pintor Eufronio, oleiro Euxiteo. 
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Figura 3: Morte e Sono transportundo o corpo de um heroi, possivelmente Sarpedao. Na zona 
inferior, Satiros dancando. Cratera atica de figuras vermelhas, primeira metade do sec. 
V a.C.. Paris, Museu do Louvre, inv. no G 163 (Beazley, ARV2 227,12, The Eucharides 
Painter). 
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Figura 4: Oferendas junto a tumba. Uci to  atico de fundo branco, 450-400a.C., Nova lorque, The 
Metropolitan Museum ofArt, Rogers und, 1923. Inv. no 23.160.38 (Beazley, ARV2, 1227, 
The Bosanquet Painter). 
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Figura 5: Exposicao e larnentacao do morto. Lecito atico de fundo branco, terceiro quartel do 
sec. Va.C.. Nova lorque, The Metropoliran Museum of Art, inv. no 07.286.40 (Beazley, 
ARV2, 846, The Sabourof Pairzter). 
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Figura 6: Morte e Sono depositando o corpo do morto na tumba. Lkcito atico de fundo branco, 
420 a.C. Londres, The British Museum, inv. no 0 5 8  (Beazley, ARV2, 1228, The Thanatos 
~a in ter ) .  


