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A sociedade Brasileira de Estudos Classicos tem a satisfaciio de trazer a publico 
o segundo numero de Classica. 

Fiel A sua orientacao. a revista esta apresentando artigos cientificos ineditos e 
resenhas de obras publicadas recentemente. 0 s  artigos. escritos por pesquisadores 
radicados em diversos pontos do pals (Sao Paulo, Rio Grande do Sul Rio de Janeiro. 
Minas Gerais, Brasflia) e por pesquisadores residentes no exterior, contemplam diver- 
sas disciplinas que se enquadram no ambito dos estudos classicos: literatura grega an- 
tiga e moderna. literatura latina, filologia classica, historla antiga, filosofia grecdromana. 
Ilngua e literatura ~Anscrita. Procura-se. mais uma vez, destacar o empenho de setores 
aparentemente diferenciados, mas, na verdade preocupados com um objetivo comum: 
a vabrizac80 dos estudos classicos e o interesse pela preservac80 de um patrimbnio 
que A o ancerce da cultura contemporanea. 

Espera-se que, com a divulgac80 dessas pesquisas n$o $6 se ponha ao alcance 
dos interessados importante material. mas tamb4m que se fomente o Intercambio cienti- 
fico, lmprescindlvel para o desenvolvimento da cultura. 

Comissao Editorial 
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O L ~ G O S  DE TUC~DIIDES SOBRE A GUERRA 

Anna Lia A de A. Prado 
(FFLCH-USP) 

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

0 s  dlscursos dos atenienses, o de Cleao, o mais vlolento dos cidadaos (fha~o- 

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

Como parte integrante e fecho desse. complexo, a chamada Patologia - para 
nbs o A8yos de TucldMes sobre a guerra - A um desdobramento do relato da a r & -  

ULS em Corcira e, segundo o esquema tucidideano de exposicao, tem a mesma funcao 
dos discursos. Sua linguagem, que A extremamente concisa e densa, lembra o estilo e 
o vocabulario dos discursos, mas alcanca um nlvel mais elevado de reflexao abstrata, 
porque nao se refere exclusivamente aos acontecimentos e a situacao concreta da 
ITOALS dos corcireus, embora tenha neles seu ponto de partida, nem visa a convencer 
membros de uma assembieiia deliberauva,. apresentando argumentos persuasivos nem 
a refutar argumentos de um antagonista. 

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

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



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

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

A ,analise de Tucldides tem como garantia de validade e, ao mesmo tempo, como 
pressuposto fundamental para a generalizacao a M i a  de que a natureza humana A 
sempre a mesma e de que os homens estao sujeitos a um conjunto de circunstancias 

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

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

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

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

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

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



ca para compreensao da Patologia Tem uma forma contundente porque concisa e ar- 

Plficbsa e, tratando de conceitos, prepara o desenvolvimento ulterior do texto. Vale a 
pena, portanto apresenta-la numa traducao que, apesar de suas insuficibndas, ser8 

mais util que uma parafrase: 

"E a slgnificacao habitual das palavras em relacao as coisas trocaram por 
uma interpretacao pessoal: audiicia irracional foi considerada coragem amiga 
dos companheiros. mas demora previdente, covardia de bela aparbncla; a 

moderacao, disfarce do nao viril e a compreensao do todo, inArcia em tudo; a 
agressividade estupida foi posta como uma qualidade a mais do varao, mas o 

deliberar com seguranca foi tido como belo pretexto de fuga" (111 82,4). 

O texto estruturado antiteticamente vai, passo a passo, justapondo os enuncia- 
dos que caracterizam as qualidades do homem que surgiu com a guerra, um "homem 

novo", e mostra, delineando seus tracos, como ele A negaca0 e oposto do homem anti- 
go, aquele que os gregos idealizavam na figura do & v i p  K ~ O S  ~ a l  i i y a a o s .  A 
Qvfipeia, por excelencia a virtude do &v{p, na qual se combinam a forca do corpo e a 
forca da inteligencia, tem por componentes a solidariedade com os c p i X o ~ ,  a previden- 

cia, a moderacao, a avaliacao inteligente das situacoes. No quadro da guerra ela perde 
seu sentido original e assume o sentido que tem a audacia, cujos predicados sao a irre- 
flexao e a agressividade estupida. 

Na traducao que apresentamos ha pouco - e ela A apenas uma tentativa que 
serve para o momento - usamos agressividade estupida como correswndente a r 6  

Z P I T X ~ ~ K ~ O S  OSi) que se alinha com as expressoes covardia de bela aparencia, 
disfarce do nao viril, inercia em tudo. pretexto de fuga Essas expressoes enun- 
ciam o novo significado que, segundo Tucldides, em razao da inversao do sentido usual 
das palavras passaram a ter as expressoes demora. previdente. moderacao. inte- 
ligencia em tudo e deliberacao segura As primeiras sao congeneres da r O h p a  

$ X i > y ~ c r r o ~  (ousadia irracional) e as segundas, congeneres da &vape ia  < P L X E ~ ~ L ~ O S  

(coragem amiga dos companheiros). Dentro do contexto em que esta, a expressao r0 

;&LITA~)KTWS tieu se destaca e tem um paco maior que as outras. 6 usada num ele- 

mento que rompe a estrutura firme e fechada do texto cujos elementos sao proposicbes 
antitdticas que t8m um ritmo binario em que se evidencia o contraste entre o novo signi- 
ficado e o antigo significado das palavras 2. Quebra uma sArie de frases 

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



que se moldam pela primeira, tendo como elemento de ligactlo entre o sujeito e o predl- 
cado nominal o verbo 6 v o p i u 9 q  (foi considerada), que IA aparece expllclto. A agressi- 
vidade estupida foi acrescantada ao deslno do var8o (TO d p n h i ~ ~ o s ,  o[u n p o o i -  

7 i 9 q  p o i p ~  70% av6pOs. A traduc80, embora siga de perto o texto original, nao deixa 
ver algo que 6 evidente no grego: 'a agressividade estupkla foi imposta como acrAsci- 
mo (npos + i ~ C 9 q )  p o l p a  do varao-. Identificamos al, usando uma palavra hcun6- 
rica. a ideia de algo 6n;p popov que investe o homem com o atrlbuto do ~ i ' a ~ o s  6 ~ -  

6 & a ~ a h o s .  

A subversao do significado habitual das palavras mostra um novo modo de ver o 
mundo, uma nova mundividencia na qual os planos, a precauctlo, a previdencia e a 
moderacao sao considerados como eufemismos que escondem uma covardia ( 6 e ~ h i a  

e & r p e ~ ~ j s )  OU como disfarce do nao'viril (70u & ~ a v 8 ~ 0 v  n p o u ~ q p a ) .  Consequente- 
mente passa a merecer fA quem A duro e aspero, sendo suspeito quem o-refuta, en- 
quanto o grau de perspic&ia e inteligencia de um homem passa a ser medido pelo exito 
que ele tem ao armar ciladas, numa porfia cuja regra A supor que tambem o adversario 
delas usar4 porque aparece como desmancha-partido e timorato quem recusa essa 
ama. 

O homem da guerra assume plenamente a ousadia irracional ( ~ o h p a  ~ X O ~ L U T O )  
- 

como virtude do a v q p  quando chega a ousar sem disfarces da ( & n p o c p a u h o s  

~ o A p & v ) ,  pondo de lado os disfarces da &v6peia ( P L ~ ~ T ~ L P O S ,  isto A. O respeito aos 
lacos de parentesco, A lei divina, aos princlpios de generosidade que da0 fundamento 
aos acordos, substituindo-os pela verdade do fanatismo das faccoes polfticas, das vin- 
gancas, da fraude e do engano. 

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

(cont nota 2) 

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

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



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

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

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

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

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

naua TE &a K ~ T & U T ~  S a v a ~ o p  (111 81,5), "a morte assumiu todas as for- 
mas" e O V T 0 S  Op+ + UTQULS ~ ~ O V X O P ~ ~ U E  (111 82,1), "assim cruenta a guerra civil 
foi avante", sao duas frases que marcam o ponto de articulacao primAno do T& KEPKV- 

p a ~ ~ a  , com um movimento duplo: a primeira prepara a reflexao abstrata sobre os 
acontecimentos. a segunda remete de novo ao quadro de terror jA delineado.procuran- 
do manter viva na memona a lembranca dos sofrimentos e do derramamento de san- 
gue. 

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



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

A determinacao do a ' k o v  da guerra reinicia o movimento em busca de nlvel 
maior de abstracao, o que vai ser alcancado no inlcio do capitulo 83: o u r o s  &tua 

&a K ~ T ~ U T ? ~  K ~ K O T ~ O ~ F ~ Q S  (111 83,1), depravacao dos costumes assumiu todas 
as formas'. A recorrencia da formula ~ u u a  TE & ia  K ~ T ~ U T ~ ,  apenas com a substi- 
tuicao de 8 a v a ~ o u  por ~ a ~ o ~ p o a i a s .  iniciada pelo adv6rbio o%hs que remete ao que 
ja foi dito, funciona como um refrao que marca o inlcio de uma nova unidade constitutiva 
do texto. 

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

nais da reflexa0 de Tucklides sobre a guerra. 

Deixando de lado comentarios ou parafrases, passemos a palavra ao proprio 
Tucldides: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

a cidade em guerra, registrou os sintomas e manifestacoes da molestia, pesquisou 
suas causas, combinou diagn6sfcos e progn6sticos, elaborando um discurso sobre a 
guerra como doenca do corpo social. 

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

Servir-nos-4 de epllogo uma citacao do pelrodo do Agarnenso de Esquilo, algo 
que poderia servir de epigrafe ao texto da Patologia: r+ I T U ~ E L  p,Q8os, "aprender 
com o sofrimento", a lei que Zeus impbe aqueles que ele conduz peb caminho da sa- 
bedoria. 
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UMA PORTA FECHADA AO DEVANEIO: uma aplicacao a textos sanscritos 
dos esquemas de abordagem linguistica-retorica de Isaac Nicolau Salum 

Carlos Alberto da Fonseca 
(FFLCH-USP) 

In four articles issued behnreen 1971 and 1975. Isaac Nicolau Salum outlined the maln ideas of a 
"linguistic-rhetorical approach" method to texts not givlng it a definitive fom. which was, however. Wied 
to be atlained by means of inumerabie text schematization exercises published in eleven booklets up to 
1979. 

Rescuing some of lhe scanered proposals in those writings, thls arucle aims at meditating about 
the method value for a critical study of texts and for the analysis of lhe speech. and at lhe same time, as a 
conoboration of lhe procedure effectiveness. applying it to lhe characterizatlon of Nala and Damayano. 
characters of a parallel account to lhe narrative structure of lhe Sanskdt epic poem Mahabherata. for 
whom it reveals rhetodcal dlmenslons lhat a less atlentlve reading wlll neglect 



O tftuio deste artigo A o refazimento de uma expressao com que, na conclusao do 
seu "Camoes em trds lances", Isaac Nicolau Salum afirma que o m4todo de abordagem 
lingufstico-retorica de textos por ele proposto, "levando a uma penetracao mais profun- 
da no texto, libera o docente do impressionisrno criuco, que 4 o domlnio do 'vale-tudo', 
uma porta aberta ao devaneio"'. Essa afirmac~olcttacao A exemplar como definicao 
das finalidades dessa sua proposta de an6lise textual: minha intencao 4, respigando 
aqui e ali nos escritos do Mestre, possibilitar a interessados na ciencia da linguagem 
uma pequena e rapida amostragem do que pode produzir um esplrito cientifico dr io  e 
cauteloso - e obstinadamente humilde - como o do estudioso em tela; e, tambem, reve- 
lar uma pequena parcela da modemidade cientifica latente nos seus exerclcios de es- 
quematizaca de textos, nos arrazoados teoricos que elaborou e neles dispersalimersa 
na especial atencao dada historia do metodo e B fixacao de cnt6rios metodologicos 
para a tAcnica por ele desenvolvida2. 

Em primeiro lugar, o material explfcito de trabalho A o texto, considerado, primei- 
ramente, como "um enunciado ou uma sucessao de  enunciado^"^, e, depois, como "u- 
ma sucessao de frases (= perlodos) coordenadas ou justapostas, podendo estar em 
relacfio de subordinacao semantica, mas nao de subordinacao sintatica", admitida esta 
Ultima apenas no plano intrafrasico4. E evidente que essa terminologia, proveniente da 
boa gramatica tradicional, se deixa de bom grado reformular pela terminologia e pela 
conceituacao da Lingufstica modema - mas nfio A essa a proposta deste artigo. Desde 
o comeco, o prbprio ensejador deste metodo de abordagem considera que "claro esta 
que al nos achamos antes no domlnio da fala que no da Ilng~a"~. Dessa maneira, o 
texto, considerado como sucessao de unidades semanticamente subordinadas, da-se 
ao seu analista como um ato de fala: "a interpretacao do texto 6 tratamento da fa- 
la'', aquela manifestacao individual e momentanea de que fala Saussure no Cours de 
linguistique g6n6rale. 

Como o proprio I. N. Salum parece observar7, os seus princlpios de esquemati- 
zacao do texto nao levariam $I "estrutura profunda" da Ilngua (estrutura que, na realida- 
de, desvenda os pormenores da Ilngua), mas, sim, ao exame do que a fala tem de es- 
truturalmente significativo no seu fundo tecido em forma de enunciado revelador das 
idiossincrasias do falante (= autor de um texto). E certo que, no texto, "os periodos sao 
enunciados coordenados, os parhgrafos sao uma sucessao de perfodos coordenados, 
os capitulos uma sucess~o de paragrafos c~ordenados"~ - mas essa afirmacao pare- 

2 - At6 outubro de 1979. 11 Cadernos publicados, 4 artigos (ver bibliografia) e inconlaveis es- 
quemas avulsos. 

3 - Salum 1971: 3; Salum 1972: 3; Salum 1972 3. 
4 - Salum 1978: 11; Salum 1979: 111. Salvo infomac6es em contrdrio, os grilos s&o sempre meus. 
5 - Salum 1971: 2;.Salum 1972 2: Salum 1972: 2. 
6 - Idem., 
7 - Salum 1978: 111. 
8 - Salum 1971: 2; Salum 1972: 2: Salum 1972: 2. 



ce querer dizer, justamente, do conjunto das unidades textuais significativas com as 
quais o falante elabora i6glca e retoricamente o seu discurso. E, nesse sentido, nao 
corresponde essa afirmacao a um princfpb de tipologia dos Instantes organizadores da 
fala? 

Em segundo lugar. o campo de destinacao do trabalho desenvolvido por I. N. Se- 
lum esta longe de ser apenas o ddatico, aquele que se d8 com o contato entre docente 
e discente. O certo, antes, A que a relativa simplicidade de seus princlpbs de esquema- 
tizacao do texto tem como escopo uma performAncla discente levada a cabo sem maio- 
res problemas (ela costuma ocorrer com a ausdncia do docentq senti0 os da compre- 
ensao de conceitos gramaticais. Em outras palavras, o que se exige do discente - ele 
proprio um falante - A que ele aplique analiticamente a uma fala de outrem os seus pr6- 
prios meios de estruturac80 de um texto. A empatia 4 perfeita, e mediada pela gramati- 
ca - e justamente por aquelas instancias da gramatica que parecem dizer respeito mais 
a fala do que h Ilngua. Por essa razao, ultrapassando-se a situacao did8tica. esse m& 
todo de abordagem de um texto pode levar, no plano academico-intelectual, ao estabe- 
lecimento de uma Lingulstica da Fala - ou de uma das suas possibilidades -, campo 
analitico proposto por Saussure (e para o qual o proprio linguista parecia se dirigir com 
o seu estudo mal-compreendido dos anagramas). 

Muito preso ainda 81 situacao diddtica, I. N. Salum afirma que o seu m4todo libera 
o docente do "impressionismo" critico - e os seus esquemas de exegese j8 foram 
chamados de, "de certo modo, uma profanacao da poesiang. Bem, mas &vihvabs quer 
dizer isso mesmolO: "liberacao" - que neste caso A dupla: liberacao da forma slgnlfica- 
tiva do texto, e do docente (e na0 so dele) para o que A cientificamente sArio; tambAm. 
"dissolucao, fim, morte" - mas apenas daquele lirismo espumoso, da espuma de senti- 
do que recobre o texto, para dar lugar ao surgimento do que ele tem de efetivamente 
p o 6 t i c o, de construcao; e, ainda, "solucao" - o que parece evidente: a consta- 
tacao do lirismo A redundante, reflexo de espelho no espelho. prolongamento da ima- 
gem ao infinito, o que nao acontece com a verificacilo do p o A t i c o do texto, 
que tem grau &imo de informac80 e reflete apenas o objeto e dele d8 apenas uma ima- 
gem. Ha alguma demonstracao melhor do labor p o A t i c o do exordio d'Os 
Lusladas que seja tao visualmente cabal e esclarecedora do textocamoniano do que 
os quadros exeg6ticos de "Cam6es em tr6s lances" que. eliminando o lirismo tout 
couit grandiloquente dos comentarios desdobradores, apresenta o p o 4 t I c o 
aprisionado pela analise logicamente dirigida e lndlclador do labor do poeta? 

Essas consideracoes tem sua pertinbncia aumentada quando se pensa no car& 
ter Interdisclplinar ensejado pela terceira fase desse processo de abordagem Ilngulsti- 
co-retbrica do texto, aquela que corresponde a uma "reflexkio crNca sobre o texto es- 
quematizado"" que. segundo o proprio I. N. Salum. "ressaltar8 a interrrelactlo 

9 - Salum 1978: 111. 
10 - Pabbn S. de Urblna 1980: S.V. 

1 1 - Salum 1971 : 3: em Salum 1979: 111, espedflcada como "andlise critica exeg6Uca1'. 



sintatico-semAntica do texto, englobando consideracoes de natureza mdltipla, in- 
clulndo as histbricas. mitologicas, psicok5gicas, sociol6gicas, retbricas, fonol6gicas e 
ritmicas, tudo isso sem sair do texto, ou antes, saindo precisamente do texto"12. Con- 
tinuando com as palavras do autor. "claro esta que nesse caso salmos dos domlnios 
da Ungufstica e entramos nos da Estillstica e no problema da exegese, do exame do 
contexto, da explicacao riteraria, que 6 trabalho Arduo, mas importante e fecundo"13. 
Por minha parte, considero essa reinsercao do objeto na sua propria situacao de 
enunclacao uma das maiores, senao a maior delas, contribuicoes do m6todo para o 
avanco da ciencia da linguagem - uma instancia que, sem pretender substituir ou des- 
locar os estudos da Ilngua, se preocupa em apanhar o falante dentro do proprio fomo 
em que ele coze seu discurso. 

Se - para concluir esta introducao - aos olhos de alguns parece "crime" o fato 
de se dilacerar um texto para compreende-lo racionalmente, que nos satisfaca e re- 
compense o esplrito a certeza de que o texto nao ser6 mais algo et6reo passfvel de flu- 
tuacoes e veleidades pessoais (a partir de que ponto, e ate quando, se pode ignorar o 
texto em suas especificidades?), mas um terreno seguro sobre o qual se pisa com a 
sensaciio de protecao oriunda da propria simplicidade do metodo de trabalho e sobre o 
qual se descobre o lado mais exacerbadamente humano da linguagem. O que "com- 
pensa" o "crime" na0 6 tanto sua aparente simplicidade de processo, mas sua faceta 
outonal - tanto em relacao a anatomizacao do texto (sua radiografia, o espectro de Ar- 
vore sem pormenores de fronde14), quanto, principalmente, em relacao h fnitiicact40 do 
texto e do m6todo (a colheita da fala, o homem em seus interesses lingulsticos basicos 
e legitimos)' 5. 

A consideracao do texto como fala, a teorizacao posslvel de uma pratica, a cienti- 
ficidade do procedimento metodologico e a atenciio para os dados conceituais - foram 
esses os elementos que me fizeram pensar na possibilidade de descobrir em camadas 
mais profundas do falante sanscrito um elemento qualquer da sua ideologia. Acostuma- 
do que j6 estava ao manejo do conto "A Historia de Nala", do livro III do Mahabharata, 
decidi-me por aplicar o m6todo de abordagem lingulsticeretorica a caracterizacao de 
suas duas personagens principais16. O resultado a que cheguei pode parecer simples, 

.I2 - Salum 1972: 3; grifo do Autor: "saindo". 
13 - Salum 1973: 1. 
14 -Idem.. 
15 - Refiro-me aqui. essencialmente. a Salum 1971: 3-4: "( ...) a esquematlzacao dispensa 

teminologia e poe tudo diante dos olhos. E esse o seudefeito: pondo tudo claro. parece excessivamen- 
te terra-a-terra,mas devo confessar que. se o desfrasamento nem sempre oferece dificuldades. a re- 
composicao As vezes atordoa a gente. Mas 6 um 'crime' que compensa!" 
. 16 - Existe em portugu6s uma traducBo de Lufs Jardim publicada pela Jos6 Olympio em 1944 
cor& volume 12 de sua ColecBo RubBy8t com o titulo de NalA e DamayantL Procede da traducBdre- 
crlac6o de A.-Ferdinand Herold (embora nao refira essa fonte). publicada pela Edition d'Art H. Piazza 
em 1923. Paris. editada pela Imprimerie G. Kadar com um luxo que nossa Jos6 Olymplo eliminou por 
completo. O relato est8 tamb6m no Mahabharata de Annibal Mello de Noronha e Faro (SBo Paulo. 
(&,$ !a. 1943). pp. 77- 102. e na versBo de William Buck. com o mesmo titulo (SBo Paulo. Clrculo do Li- "1, - vro. ),, pp. 125- 140. 



mas ele aponta. gracas ao m6Wo utilizado. uma direc0o nove na considerac00 da ins- 
tauracao d0 homem e da mulher sanscritos (talvez do homem-e da mulher indianos em 
geral, ou talvez apenas do homem e da mulher bpicos) naquela cultura e; em con- 
sequ6ncia. na sua literatura - no "textemunho" do homem sanscrito. 

Os dois fragmentos destacados para a analise encontram-se no capiiulo 52 do Ii- 
vro acima referido e sao constituldos pelos dfsticos 1-4, para a caracterizac~o de Nala, 
e 10-14 para a de Damayanti. A esquematizactio, que segue de perto os princfpios ge- 
rais enunciados por I. N. Salum. foi feita para que se pudesse demonstrar pelo menos 
duas maneiras - aquelas que vem expressas pelos textos - pelas quals o homem "fa- 
lante" do padrao literario da Ifngua indiana (ao qual se tem dado o nome de "san~crito") 
construiu seus referentes. Em relacao ti caracterizacao do rei Nala, esclareco que a 
recomposicao do texto poderia levar ao estabelecimento de v&ios esquemas diferen- 
tes. dependentes todos eles de criterios diversificados de agrupamento dos atributos: 
fica aqui consignada, no entanto, apenas uma dessas possibilidades - nenhuma das 
outras prejudicaria a argumentacao que se segue. 

Eis os excertos17: 
a) para Nala: 

aGd raja na10 nama b%asenasuto ba i  I 
upapanno gunai isJar6pavan a~vakovidahl I 1 I I 
atis!han manujendranarh mUrdhni devapatlr yathal 
upary upari sarvesam aditya iva tejasa l 12 1 I 
brahma?yo vedavic churo nisadhesu mahjpatih I 
aksapriyah - -  satyavad~mahari - aksa"hinipatih i I3 1 I 
$sito naranari~am udarah samyatendriyah 
raksita dhanvinam cresihah saksad iva manuh svayam 1 14 1 I 

b) para ~ a m a ~ a n c  

damayan~ tu rupena tejasa yacasa criya 
saubhagyena ca lokesu yacah prapa sumadhyama 111011 
atha tam vayasi prapte d>sb%~ sama1arhk.m 
catam catam sakhin-h ca paryupasac chacim iva I 11 1 I I 
tatra sma Gjate bhaimj sarvabhara~abhUgi6 I 
sakhimadhye 'navadyaiigi vidyut saudamai yatha 1 11 2 1 1 
aiva rUpasampanna crTr ivayatalocana l 
na devey na yaksesu Gdyg Npavaii kva cit 1 113 1 I 
manuqeqv api canyequ d~tapurvetha va cruia 
cittapramathini bala devanam api sundafi 1 11 4 1 1. 

Todos os historiadores da hdla, antiga ou moderna - e em sua esteira todos os 
estudiosos da cultura shnscrita -. sfio unhimes em afirmar e Inferioridade ocupada pe- 

17 - Lanman 1947: parte I. 



Ia mulher naquela cultura eo longo de toda sua travessia histbrica. Baseiam-se eles, 
unicamente, no conteudo de toda a literatura juridica. no conteGdo das inscricoes im- 
periais, no conteudo da imensa tradicao oral de cunho juridico que ainda hoje desagua 
na consideracao da inferioridade quase se~l izada da mulher. Surge, no entanto, um 
Impasse quando se verifica o conteudo da literatura artistica, em que a mulher compa- 
rece idealizada. alcada a uma posicao menos inferior do que aquela que se depreende 
dos textos, por assim dizer, legais. Instaura-se, assim, o mito puramente academico da 
"ambiguidade social da mulher indiana antiga", mito alimentado pelo exame apenas do 
contebdo dos textos. O que os historiadores nao verificaram A que essa "ambiguida- 
de" ja esta dada. para o perlodo Apico pelo menos, na propria elaboracao da forma de 
certos discursos sanscritos, entre os quais o analisado aqui se destaca. Em outros 
temos: o que eles nao perceberam - talvez por nao julgarem ser a forma do texto um 
objeto de verificacao de sua Area - 6 que, mais uma vez, foma e conteudo nao sao 
absolutamente separaveis. O que A preciso estabelecer, no entanto, 6 aquilo que marca 
textualmente essa adesao estfita, A aquilo que faz a forma homologar textualmente um 
conteudo da estrutura da sociedade e como o faz. Nesse sentido A que sao preciosas 
as caracterizacoes das personagens Apicas. 

No conto que relata a historia de Nala e Damayan;, foi esta que o escolheu para 
marido numa fila de pretendentes, ao final, quando se reencontraram, ela estendeu os 
bracos para ele e, aconchegando ao peito a fronte do marido, sorriu. E ele chorou. De 
prazer, diz o texto, mas o certo A que, quando eles se separaram, foi Nala quem aban- 
donou a esposa na floresta, com apenas meio manto de cortica para proteger o corpo 
contra as intemperies. E, depois de ter fugido levando a outra metade do manto, en- 
quanto ~ama~an~dormia.  Nala se eclipsa da narrativa, que passa a relatar apenas os 
dissabores experimentados pela bela mulher As voltas com uma serpente, um cacador 
inebriado pela visao do seu corpo seminu, o calor do sol e o frio da noite. a fome, uma 
manada de elefantes em correria pela floresta, a colera dos mercadores que a queriam 
Eipedrejar e a zombaria das criancas que a tomam por louca, ate que A conduzida a 
uma rainha e recambiada A casa paterna. Guardava ela a certeza de que Nala voltaria 
um dia e se reuniria a ele, contrito e arrependido por nao acreditar que ela seria sufi- 
cientemente forte para suportar com ele o exiiio na floresta. Quanto a Nala, chora du- 
rante todo o perlodo de separacao, chora ainda quando. disfarcado em cocheiro. entra 
no palAcio da esposa e ali v6 seus dois filhos; reencontrada a femea, Nala, o macho, 
pode, depois de chorar de prazer. fazer valer toda sua forca e reconquistar o reino per- 
dido num jogo de dados. 

Ora, parece evidente que o conteudo da namativa A construido exatamente para 
radicar o valor Atico fundamental da esposa indiana idealizada pelas castas dominan- 
tes, especialmente a esposa ksatriya - a fidelidade e a constancia em qualquer cir- 
cunstancia. Ao mesmo tempo. ;ara estabelecer a integralidade moral (dada como natu- 
ral) do marido - mesmo que este tenha passado (ou ate por isso mesmo) para segundo 
plano e mesmo que ele padeca do "demonio do jogo de dados" - uma pr6tica recrimi- 
nada. mas generalizada - que o leva a perder o reino. O que A Importante ressaltar, 



mais uma vez, A que todos os elemento Aticos - masculinos e femininos - sao fomecl- 
dos de antemSo. na caracterizacao das personagens. formalmonte e nao apenas con- 
teudisticamente. 

O processodaconstrucao enunciada das personagens 4 efetuado de duas rnanei- 
ras diferentes. Nala A caracterizado por meio de 21 atributos que se coordenam assin- 
deticarnente para dar ao leitor/ouvinte a configuracao global do marido-macbheroi - e. 
como tal. podem ser retirados sem que a narrativa perca nenhuma informacao funda- 
mental. Damayanti, por outro lado, 4 caracterizada de maneira mais complexa: em sua 
pintura inicial percebem-se blocos atributivos que sao tributarios de um estatuto formal 
completamente diferente do de Nala: a esposa-femea-herofna existe enquanto discurso, 
da mesma forma que, no desenvolvimento narrativo, ele so existe apenas enquanto rei; 
Damayanfi- e esse nome A nela uma essencialidade - vale por seu carater total. 

0 s  atributos do "rei" sao meras cristalizacoes estereotipadas e remetem, sem- 
pre, a conceitos facilmente perceptiveis no conjunto das qualidades necessarias a um 
slmbolo dos ksatriya, os membros da segunda casta indiana (Ver esquemas 1.1 e 
1.2). As comparacoes estabeieadas com divindades (Indra, o "senhor dos deuses"; 
Aditya. o Sol; Manu, o legislador "vislvel" na organizacao social) sao sempre apendi- 
ces: ao rei, basta-lhe estar acima e A frente de todos os homens e que sua presenca 
seja marcante - qualidades, alias, nao especificas do rei em questao, mas "naturais" 
de qualquer rei. Assim, de maneira geral. todo o conjunto de atributos seria perfeitarnen- 
te descartavel - ao ouvintelleitor bastaria saber que "existia um rei". Mas por que, 
entao, alinhar todos os 21 atributos, enunciados caoticamente e mais ou menos 
agrupaveis em unidades menores relativas a flsico, psicologia, moral, habilidades, etc.? 

Ja em relacao a DamayantT, os atributos enunciam ou a exacerbacao da beleza 
flsica (que vai de "bela" a "linda", com frequentes alusoes A "beleza") ou a agitaca0 es- 
tabelecida na Corte ao seu redor (Ver esquemas 2.1 e 2.2). As comparacoes com di- 
vindades ( c a s  a Forca, esposa de Indra; ci, a Boa-Sorte, a Fertilidade) sao funda- 
mentais: 6 necessario que ela esteja cercada de escravas e aias como c a d  e que te- 
nha olhos amendoados como C; para que. na narrativa, sejam realcados sua solidao e 
seu depauperamento flsico. Assim como A fundamental que o primeiro e o ultimo blocos 
de atributos se refiram mais especificamente sua beleza e que os tres blocos inter- 
mediarios a situem progressivamente no palacio, no reino e no espaco do esplrito e da 
memoria dos deuses-genios-homens-e-outros-mortais. Como tamb4m A fundamental 
que sua beleza (no primeiro bloco) se espalhe em gloria por todas as terras e que a mu- 
lher (no ultimo bloco) continue pertubando ate o esplrito dos deuses no cAu. O mais es- 
sencial. todavia, A que esses elementos nao possam ser retirados. tomados atributos 
descartaveis com prejulzo da propria existencia da personagem. Mas fica ainda uma 
pergunta: por que caracteriza-la com essa forma? 

Devo. antes de mais nada. lembrar que as personagens se chamam Nala e 
Darnayani e que esses nomes sao significativos. O termo nala designa uma espAcie 
de canico, aquele vegetal que o vento castiga e dobra. Por seu turno. I3amayanU sig- 
nifica "vitoriosa". 



Em consequ6nda. parece-me que os nomes escolhidos estao profundamente li- 
gados as caracterizacoes - melhor. as caracterizacoes possibilitam. a pariir dos no- 
mes, a formacao de uma imagem que se deve cristalizar no espfrito do ouvinteneitor 
desde o infcio. Nala. o rei chamado CANICO, deve ser imaginado desde o infcio (seu 
nome A o primeiro atributo enunciado) como o canico em plena vitalidade, crescendo 
forte e poderoso no reino de Nisadha, com caracteristicas pessoais genbricas de todos 
os reis, de todos os sustentaculos do reino. No desenvolvimento da narrativa. ele serA 
batido pelo vento e abatido pela tempestade que se desencadeara sobre sua vida e a 
de sua esposa: serA uma personagem latente - um "rei" eclipsado, mas presente na 
ausencia. Findos a tormenta e o tormento, ele recobrara sua vitalidade e seu poder no 
mesmfssimo Nisadha. Veja-se, porem, que o eclipsamento do rei obriga a que o autor 
demonstre seus atributos apenas antes do motivo que levara a mulher ao primeiro pla- 
no narrativo. Tudo se passa como se. no fragor da tempestade. o canico nao fosse 
visfvel, mas se tivesse a certeza de que ele continua existindo latentemente sob os 
elementos. Daf o autor marcar o rei, definitiva40 antecipadamente com todos os atribu- 
tos num enunciado adversativo e ambfguo (que sera desenvolvido pela narrativa): o rei 
em questao A um canico - mas A forte e isso basta. 

Por outro lado a mulher chamada VITORIOSA tem, na sua caracterizacao, apon- 
tadas qualidades que fixam uma vitoria sobre a beleza de todas as outras mulheres e 
sobre o ambiente das outras mulheres (e nisso ela semelha deusas) e sobre o espfrito 
de toda classe de homens. Mas veja-se que sua vitoria A apenas sobre o resplendor e 
os faustos genAtico e cortesao. Ao assumir o primeiro plano da narrativa. ela procla- 
mara sua vitoria sobre todas as intempAries morais, psicologicas, Aticas, sociais. etc., 
conquistando. assim, seu lugar de direito ao lado do homem - sua vitbria sobre a reali- 
dade -, mas via discurso: a conquista da consideracao social quanto A parte da mulher 
como ser humano A uma operacao pessoal, ativa - que tem como ponto de partida o fa- 
to de realmente possuir alguns dotes pessoais18. Se a inulher-fortaleza fosse enuncia- 
da no inlcio da narrativa. isso daria de antemao a equalizacao da mulher. se, por outro 
lado, sua caracterizacao fosse feita com termos descartaveis, a simples enunciacao da 
existhncia de uma mulher (chamada Vitoriosa ou nao) nao seria Util para a demons- 
tracao da complexidade (da "ambiguidade") da posicao da mulher que o texto quer. 
formalmente, ensejar e ressaltar em contraposicao aos textos legais. Que ela se dB 
como vitoriosa A tao importante para a narrativa quanto, fundamentalmente, para sua 
caracterizacao: dar seu nome nao ser um atnbuto inicial, dar ele ja aparecer "em discur- 
so". dar, tarnbAm, a beleza e o luxo nao serem propriamente atributos JA conquistados. 
mas pontos de partida, aderecos naturais. para a conquista dos seus verdadeiros atri- 
butos. Importa que seja constatada sua trajetbria: da beleza A fortaleza. 

18 - No seculo Vil d.C.. o poeta Bhachari - apontando para a conservaciio dessa visilo. dird 
num poema (traduc80 minha): 

"NA0 tenho dotes de ator. niio sou um bufa0 chistoso. 
n8o sou um rndslco iluminado nem um cortesiio ardiloso. 
Que lugar. enlao. na Corte para algu6m como eu deve haver 
se nem ao menos sou uma iovem e atraente mulher?" 



Em outras palavras, a acao (a narrativa) - a precariedade da vida - apenas con- 
forma, para o homem, suas prerrogativas; em relacao a mulher. todavia, transforma-as, 
configurando-a definitivamente complexa. Caractenzacao e narracao nao sao, asslm, 
excludentes: a caracterizacao de ambas as personagens ln-forma dados definitivos (i- 
niciais = finais) para o homem e transitorios para a mulher; a narracao 4 um contrapon- 
to para a caracterizacao. pois que completa com outros dados, desvendando a mulher, 
aquele retrato idealizado, certamente exigido pela sua celebracaolconsideracao no inte- 
rior das castas dominantes. Uma mulher inferior (como dizem os historiadores, de olho 
no conteudo dos textos) apenas porque nao ocupa posicao poliiica de mando; mas se- 
guramente ao lado do homem, por direito conquistado (na0 propriamente concedido), 
instiiuldo por sua trajetoria pela vida do homem. 

Foi assim que o mAtodo de abordagem lingulstico-retorica me ajudou a reconside- 
rar as afirmacoes sempre frageis dos historiadores a respeito da condicao da mulher e 
do homem na sociedade indiana 4pica de expressao literaria sanscrita. O homem exis- 
te cristalizado de antemao: o conceito que dele se faz, mesmo que ele perca o reino 
num jogo de dados e se dobre, nao muda nunca; a mulher, a princlpio apenas belissi- 
mamente linda, conquista sua forca ao longo de sua vida (sem que, em momento al- 
gum, se coloque a quesfao da maternidade). Atitude paternalista (alguns diriam machis- 
ta) ou idealizante ou ate mesmo feminista, nao importa discutir aqui o movel dessas 
qualificacbes - sob o risco de se ser novamente "impressionista". O fato A que a con- 
dicao social da mulher A pensada de maneira mais complexa que a do homem (nao se 
trata propriamente de uma questao de "ambiguidade") e a formalizaci30 textual de sua 
p osicao o demonstra, mais claramente do que o exame dos manuais de historia ou da 
literatura, que se apegam apenas ao conteudo. 

Um exame detalhado dos dois excertos (um trabalho etimologico, imagAtico. es- 
tillstico, miuco, etc.) - um exame que nao pude fazer aqui - com certeza levaria a uma 
argumentacao' mais aprofundada. Bastou-me, no entanto. tentar mostrar que o mAtodo 
utilizado ultrapassa em muito o simples "espetamento manlaco do texto em garfos" com 
que I. N. Salum se refere aos seus esquemas: interessa-me. sobretudo - porque me 

parecem ser essas a finalidade e a functio primordiais desse metodo -, levar a forma 
espetada A boca para apreciar o que a forma oculta19. 

19 - 0 s  dlstim 5 a 9. IntemiedlBrlos entre as caracterlzacbes de Nala e ~amayanfF. relatam o 
modo pelo qual o pai desta, Bhlma (tamb6m um,rajan Igualado resumidamente a Nala com um 1.- 
thdve "exatamente aslm"), teve 4 filhos. Nos esquemas 1 e 2. as chaves x ligam-se por me10 desse 
relato; as chaves xx Ilgam-se A contlnuac80 da nanatlva. 
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NERO: P O L ~ I C A  EXTERNA E DEFESA DO IMPERIO 

Daniel Vaile Ribeiro 
(UFMG) 

NBron. le molns belliqueux des empereurs romalns du premler sldcle. s'est trouv6 aux prises 
avec des problemes mllltalres. 

L'historiographle modeme Btudle et analyse de nouveaux aspects de son gouvernement, que 
I'antique hlstorlographle. appuy4e sur des textes de Tacitus. Dlon Casslus et Suetonlus, n'a pas wm- 
ptis. 

En Otient les partes envahlssent I'AmBnle et causent des problhes jusqu'A ce que Rome ani- 
ve A les paclfler. En Occldent, Ia guerre de Bretagne a cause plus de clnquante mllle mo&. En meme 
temps. en Germanle, les barbares ne sont pas du tout Banqullles En oube. les relatlons entre les julfs et 
les romalns eont trBs dlfflclles: Ia domlnation est oppresslve; (8s extorslons, frequentes; et les julfs se 
soul8vent 



Pode parecer ir6nico que o menos bellcoso dos Imperadores do s6culo I se en- 
volvesse em sucessivos problemas militares. ConvAm observar que a limkacao dos 
efetivos, desde o advento da monarquia, impediu o Imperio de empenhar-se m i l i n -  
te nas tarefas de defesa e impeliu o Estado a renunciar a empresas que lhe h a  eriam 
de propiciar seguranca e prestigio. Por essas razbgs, Roma nao p6de manter o domfnio 
sobre a Germhia e viu-se impossibilitada de resolver, de modo definitivo, o problema 
das relacoes com os partos. O Imp6rio tinha, sem duvida. possibilidades para firmar-se 
no mundo oriental sobre os mesmos pressupostos ideologicos das monarquias heienls- 
ticas. isto 6, apresentando-se como continuador dos mesmos ideais de conquista iiimi- 
tada e indefecdvel (Attilio Levi). Alem disso. a guerra contra os partos era fundamental 
para assegurar o domlnio romano na Asia Menor e o unico caminho para garantir a 

tranquilidade do com6rcio romano no Oriente. 

Preocupada em corrigir muitas afirmacoes contidas nas fontes antigas, a histo- 
riografia moderna tem desvendado novos aspectos da vida do Principiado durante o 
reinado de Nero. Fala-se hoje - ao lado de uma politica interna, de uma polltica econ6 
mica -, de uma diligente e oportuna diplomacia do quinto imperador. Parucular atencao 
vem merecendo a ativa polltica oriental e o admiravel esforco do jovem soberano para 
conciliar as duas faces do mundo romano, buscando uma interpenetracao das civili- 
zac&s ocidental e oriental, no prop6sito grandioso de aproximar o Oriente helenfstico 
do Ocidente latino. A historiografia antiga nao compreendeu a amplitude dessa polltica 
de renovacao. Na sua hostilidade a Nem, Tacito, Suetonio e Diao Cassio nao viram 
senao a decadencia e a destruicao de uma civilizacao arrastada a infamia pela tirania e 
a crueldade de um monstro. 

A parur de Augusto, importa assinalar, a polltica externa de Roma foi caracteristi- 
camente defensiva. O ImpArio nao se preocupou em anexar ou colonizar novos tenito- 
rios para eliminar zonas de pressao como as existentes nas fronteiras do Rem e da 
Armenia. Esta Ultima, objeto de conquista parta, constitula ponto nevralgico desde que, 
cor,. a morte de CAsar, se rompera o plano de difusao da civilizac30 classica. A malo- 
grada tentativa de conquista da Germania por Augusto impediu a necessaria e deseja- 
da romanizacao da regiao, que depois se tornou imposslvel. e Roma teve de limitar-se 
a incursbes punitivas contra os barbaros. 

A situacao praticamente nao se alterou nos primeiros anos de governo de Nero. 
Na AmBnia, o objetivo era conter os partos dentro de suas fronteiras; na Germania, 
manter no Reno uma linha fortificada para guarnecer o limes Impoe-se reconhecer. 
com tantos historiadores modernos, que Nem tinha em mente um plano de assimilacao 
das cuituras romana e oriental. Nao era propriamente um programa de expansao-mas 
um projeto de estabillzactlo atravAs da renovacao. Presumivelmente, mais instintivo 
que racional. Era uma politica do proprio Nero, nao de SBneca, de Agripina ou de Cor- 
bultlo. Expressava-se no culto das artes e dos espetfkubs. nos prqetos de viagens. 
na Inquietac80 manifesta de um prfnclpe Incapaz de permanecer confinado dentro dos 



estreitos limites do palacio imperial, na palxao do mar e mesmo nas libertinagens notur- 
nas, ocasi80 em que se misturava com gente de todos os nfvels soclalsl. As orgias de 
Nero, que tanto escandalizavam a aristocracia senatorial e o romano de tradlctio, me- 
recem mais atencao do que lhe dispensou Suetbnio. Mesmo adotando um comporta- 
mento pouco convencional, Nero sentia-se preso aos ensinamentos de seu mestre e 
ministro, aos conselhos e controle de sua mae, aos deveres de seu oflcio. Revelava-se 
impaciente e inconformado. Mas A necessArio reconhecer: havia mais substancia poliu- 
ca e futuro nas incursoes noturnas do imperador do que na direcao que, peado peb re- 
ceio ou respeito a Seneca, ele seguia de mA vontadd. 

Tacito expoe as correntes de opiniiio dominantes em Roma quando Nero, no co- 
meco de seu governo, se viu diante da possibilidade de um confronto mil@ com os 
partos, e afirma que havia confianca porque Seneca e Burro eram homens de compro- 
vada experiencia das coisas e que ao imperador nao faltaria energia para levar a bom 
t e m  a campanha3. Com efeito, renascia no final de 58 a velha questao do Oriente. 
Nos Ultimos anos da Republica, Roma tentara sem exito submeter os partos. Julio C& 
sar dispunha-se a marchar contra a Partia com dezesseis legioes para empreender a 
conquista, quando foi assassinado. Augusto sabia que a opini8o publica romana ansla- 
va por mais que um sucesso diplomatico e, embora a realidade fosse bem diferente, 
tentou dar a impressiio de que a Partia e a Armenia eram dependentes de Roma, talvez 
pelo fato de haver podido, em algumas ocasio6s, manter nos tronos desses pafses 
seus candidatos. No perlodo de ClAudio, Vologeso, rei dos partos, encontrou oportuni- 
dade para invadir a Armhia, antigo domfnio de seus antepassados, a fim de colocar no 
poder o irmao, Tiridates. A despeito das vitorias iniciais, o rigor do Inverno e a peste 
forcaram o invasor a adiar seus planos. A guerra entre romanos e partos prosseguia, 
mas em fracas hostilidades. Sob Nero, a luta pela posse da Armenia seria travada com 
mais empenho. Vologeso niio tolerava que o lrmao,Tiridates, se visse privado do tro- 
no que lhe dera ou que o possufsse como dAdiva de potencia estrangeira. Para fazer 
frente ao problema annhio, Nero entregou o comando das operacbes a Domfcio Cor- 
bulao, parlidario dos direitos outrora alcancados pelas campanhas de Luculo e Pom- 
Peu, e que JA havia dado provas de seu valor na GermAnia. Na verdade, a guerra obede- 
cia a duplo proposito: conter a invas8o parta e proteger o comAcio romano com o Orien- 

1 - Sobre o slgnlficado dos excessos de Nero e. enfim. de toda a sua Wellanschnuung, cf. Pi- 
card, 1962: e tamb6m Radlus, ad.: 132-3; e ainda Levl. 1949: 158-62. 

2 - Radlus. s.d.: 133. 
3 - Tac. Ann XIII 6. Pnra uma vis80 dos palses da h l a  Ocldentai. prlndpalmente o Relno de 

Pdrgamo. Eglto. .liid61a e Relno dos partos. antes da guerra clvll, d. Mommsen. 1960: IV 422-6. Sobre 
a poiRlca orlenlnl do Nero. cl. (:Iiapot. 1951: 65-6-275. V. tambem Hendersbn. 1903: 153 et seqs. e 
I evi. 1949: 168 o1 stxls. 



te. Nero aparentemente retomava a polftica agressiva de Luculo e Pmpeu, nao obstan- 
te fosse pessoalmente pacifista. 

Percebendo o despreparo e a indisciplna da tropa, Corbulo procurou restabele 
cer a ordem e o espfrito combativo de seus soldados. Segue-se uma guerra dispersa, 
sem enhntro frontal, antes uma guenllha. Defeccbes na ArmBnia dificultavam os proje 
tos da Tiridates, que concluiu nao haver mais razao para entregar A sorte das amas o 
que pode. ter solucao atraves de acordo. Nao tendo sido possfvel, pela desconfianca 
mutua, Corbulao decidiu-se a atacar as poslcbes inimigas na escalada de que resultou 
o assalto a Artaxata, a capital, que fd incendiada e duramente arrasada. Prosseguiu 
sua marcha atA Tigranocerta, que tambem se rendeu. O presffglo romano estava resta- 
belecido e firmava-se como nos melhores tempos. O reino da ArmBnia foi confiado a 
Tigranes, antigo refem em Roma, que nao parecia o homem certo para as drcunstan- 
cias. Corbuiao retirou-se para assumir a jurisdicao imperial da SMa. 

A vit6ria nao trouxe resultado decisivo porque a guerra estava apenas tempora- 
riamente interrompida. Para comemorar o triunfo, o Senado decretou festivo o dia dessa 
vitdria, mandou erigir estatuas e arcos ao principe e o aclamou imperator. Entretanto, 
continuavam pendentes a questao fundamental da posse da regiao e o definitivo afas- 
tamento do perigo parto. Com efeito, a defesa da fronteira da Armdnia aparecia como a 
tarefa mais importante de Roma, porem A imperioso reconhecer que a luta com os par- 
tos era demasiadamente arriscada porque, alAm de outros fatores, as legibes se depa- 
raiam com um inimigo ousado e estimulado pelo Mio aos romanos. As consideracoes 
que se escondem por Iras da conduta romana nao sao expostas por Tacito, ficando 
apenas subentendido que Corbuiao tinha liberdade de acao. Teria porventura falhado a 
politica amenia de Nero - razfio de sua queda, segundo.alguns? Pretender enxergar 
nos iesultados poliiicos da campanha de Corbuiao desinteresse de Nem pela conquista 
do reino dos partos, qiie lhe propiciaria romanizd-lo e toma-lo o baluarte mais avancado 
na parte oriental do ImpArio, parece-nos precipitado4. Sabemos por Tacito que o general 
vitorioso gostava de contemporizar e, sempre que possfvel, evitar com astucia a incer- 
teza dos confrontos. TambAm A verdade que o projeto neroniano de promover a fusEo 
dos dois mundos nao impiicava necessariamente participacao militar, mas era antes 
uma concepcfio cultural, uma idealizacao nfio elaborada. RazBo por que nfio atendia h 
expectativa de seus generais. Seguramente, a fronteira da ArmBnla teria de ser recua- 
da ate o reino dos partos para aliviar a pressEo que se exercia sobre o Ocidente. Por 
nfio ter feito isso, a poliiica oriental de Nem ou, mais precisamente, sua polRica am&nia 
resultou falha, e a turbulBncia voltou a inquietar o limes oriental. 

Afrontado com a destitulci30 de seu irrnao e irritado com o assalto de Tlgranes h 
vizinha provlncia arsdclda, Vologeso decidiu reagir e fazer guerra aos romanos, a quem 

4 - Radlus, (s.d: 213) 4 de oplnltio que Nero ntio desejou realmente a conqulsta, deixando de 
por dlsposlctio do general as foqas necessarias. Levl(l949: 169-70), por seu turno, aflrma que Nero, 
prenildo por dlflculdades de poinlca Interna, cwneteu o seu prlmelro erro na guerra pdrtlca ao dividir o 
comando de CorbulRo axn o legado da SCIa. Domfcio CohuiAo. Btll ao Eslado Romano, no momento. 
poderla tomar-se uni perigo R seguranca do prfnclpe. 



responsabilizava pelo rompimento da paz. Entregou novamente o trono da Armenla ao 
irmao Tiridates e pos-se em marcha sobre as provlncias de Roma. Seus dois prlnclpals 
alvos eram a Armhia e a Slria. CorbulBo encanegou-se da defesa da Slria, provldem 
clou o envio imediato de reforcos a Tigranes e tambdm culdou de guarnecer o Eufrates, 
erguendo adiante do do foruficacbes para interceptar o Invasor. Para proteger a Arme- 
nia foi designado CesBnlo Peto, que logo se revelou incompetente. A rivalidade entre os 
dois chefes nao tardou a aparecer. Mal se toleravam. A ameaca de invasho exigia ac6o 
pronta e en6rgica para desferir um golpe decislvo no inimigo, ou seja, uma guerra de 
conquista, uma retomada dos planos de CAsar. Isso nBo ocorreu. Embora bem sucedi- 
do, Corbul8o inclinou-se a negociar com Vologeso. Este, por sua vez, declarou-se 
pronto a tratar com o Imperador para reclamar a posse da AmBnia e firmar a paz; man- 
dou levantar o cerco de Tigranocerta e retirou-se. NBo tendo chegado a acordo, as par- 
tes reiniclaram as hostilidades. Peto Invadiu a AmAnla e deslocou seu ex6rcito para o 
Monte Tauro, a fim de recuperar a capital. Al foi cercado e batido pelo inimigo, quase 
sem luta. Corbuli%o partira em socorro, sem muita pressa, para remediar a in6pcia do ri- 
val, mas chegou tarde. Peto ja havia abandonado o acampamento sitiado, em desorga- 
nizada e humilhante retirada. Voiogeso, triunfante, cruzou o rio sobre um elefante, dei- 
xando no seu rastro armas, cadaveres e as legioes em fuga. Ainda uma vez coube a 
Corbulao restabelecer o equilibrio e encontrar uma soluc6o para salvar o prestlgb ro- 
mano. Das negoclacbes que se seguiram entre ele e O rei parto, ficou estabelecido que 
as fortificacoes romanas al6m do Eufrates seriam demolidas e, em troca, os partos dei- 
xariam a Amenia. Entrementes, a Roma chegavam notlcias contraditbrias. Carta de 
Vologeso, levada por emiss&ios, narrava o que ocorrera com as legioes de Peto e re- 
velava a disposicgo de Tiriaates de ir a Roma receber a coroa, mas que se via momen- 
taneamente retido por seus deveres de sacerdote; que iria diante das insfgnas e da 
imagem de CAsar, defronte das legioes, receber a investidura de seu poder. De seu la- 
do. Peto nao mandava Infonnacbes seguras, dando ate a entender que tudo ia bem. O 
Senado, todavia, j6 tinha ordenado em Roma a constnicao de monumentos pela derrota 
dos partos, antes mesmo que a guerra houvesse acabado. 

0 s  embaixadores orientais voltaram sem nada conseguir mas levaram presentes 
para deixar claro a Tiridates que, se viesse pessoalmente, obteria o que pretendia. Ne- 
ro tomou conselhos sobre o caminho a seguir- uma paz desonrosa ou uma guerra ar- 
riscada. Desta nem se cogitou. Foram, entretanto, reforcadas as tropas da reglaio e 
CorbulBo recebeu poderes tao grandes quanto os que anteriormente haviam sido come- 
tidos a Pompeu para combater os piratas que infestavam o MediterrAneo e importuna- 
vam o interesse comercial de Roma. O general, alem de haver obtido os melhores feC 
tos militares, revelou-se hhMI negociador ao receber os embalxadores de Tiridates e 
Vologeso que tinham vlndo tratar da paz. Sugeriu CorbulBo que Tiridates recebesse a 
coroa da ArmAnla como doac8o e que Vologeso firmasse alianca com Roma. Dava-se, 
pois, de novo Aquele pals um prlncipe persa. que recebia Invesudura do imperador ro- 
mano. Em dia e hora marcados celebrou-se a conferbncia entre CorbulBo e Tlridates. 
Decldlu-se que o pvem soberano colocaria as Inslgnlas reais junto A esthtua de CAsar 



e que n a  as retomaria senti0 das proprias maos do imperador. A cerimbnia realizou-se 
poucos dias depois, com os dois exercitos confrontando-se em soberbo desfile militar. 
A astucia de Corbuiao transformou a festa em exaitacao'a grandeza de Roma. a tropa a 
exibir seus estandartes e aguias e no meio deia as imagens de seus deuses. No centro 
havia uma tribuna sobre a qual a cadeira curul sustentava a estatua de Nero. Para la di- 
rigiu-se Tiridates, que depos sua coroa aos pAs da estatua. O esplendor da cehbnia 
foi completado com o magnfico festim oferecido por CorbuEo ao rei da ArmBnia. Este 
ngo escondia sua admiracao pelo que via, fascinado, entre outras coisas, pelo toque da 
buziga no fim das refeicoes e o acender dos fogos em frente da barraca augural. A tudo 
respondia o general com exageros, incitando o entusiasmo do seu hospede pelos cos- 
tumes romanos. Tidates escreveu depois cartas de submissao ao imperador e prepa- 
rou-se para ir a Roma receber das maos de Nem sua coroa. A AnnBnia era dos partos, 
mas Roma ostentava a dominacao. 

A visita de Tiridates a Nero custou ao tesouro imperial elevada soma, que recaiu 
como oneroso fardo sobre as provfncias. Depois de passar por NApoles, onde se en- 
contrava o imperador, para prestar-lhe obedihcia, o rei da ArmBnia dirigiu-se a Roma. 
A cerimdnia de coroacao realizou-se no Forum. Nero, vestido com o manto triunfal, re- 
cebeu o prfncipe asiatico, que se lancou a seus pAs e proferiu palavras de humilde 
submissao. Nero respondeu solenemente que lhe concedia agora a coroa que somente 
ele tinha o poder para tirar ou outorgaP. Tindates recebeu valiosfssimos presentes e 
teve permissao para reconstruir Artaxata, para o que lhe foram cedidos trabalhadores 
especializados. Nero ordenou que se fechasse o templo de Jano, na esperanca de que 
uma nova Pax Augusta se abrisse para o Imperio. 

O longo perlodo de estabilidade que sobreveio provavelmente justificou o trata- 
mento dado ao problema. Nao se encontra nas fontes nenhuma censura a soiucao pro- 
priamente dia, embora fique subentendido que Corbulao tinha pessoalmente condicbes 
para obter vitorias decisivas, caso houvesse encontrado maior disposic~o da parte do 
imperador. Mas 6 preciso lembrar que Nero apoiou sempre o seu general, oferecendo- 
lhe os reforcos necessarios e mantendo-o durante longo tempo no comando de nume- 
rosa tropa e no governo de extenso territorio, o que desde a Apoca de Augusto nao ha- 
via sido permitido a pessoas estranhas familia imperiat. Nao deve ser esquecido 
tambhm, como se escreveu antes, que Roma nao dispunha, desde o advento do Imp6- 
rio, do consideravel numero de ex6rcitos do final da RepLiblica. A reducho, por Augusto, 
do numero total de legibes e o desgastante esforco na Germfinia tomaram praticamente 
impossfvel a manutencao de uma expressiva forca no Oriente. Daf nem sempre ter p e  
dido Roma apoiar os pdncipes ali tutelados, pois se tornara quase inviAvel maior envol- 
vimento militar na regiao. Nessas circunst&ncias, a poliuca armhla de Nem nao deixa 

5 - D.Cass Hlst.Rom.LXIII. Sobre a visita de Tlrldates, v. SueL Nero XIII e Plln. Nnthlst. 
XXX 14-7. 

6 - Wsmilngton. 1969: 97. As contradlcbes da polltlcn orlental de Nero explicam-so pelo con- 
traste entre as asplracbes de CorbulAo e as ordens emanadas do prlnclpo e do Senado (Lovl. 1949: 
174). Sobre a Id4Ia polfuca e a c~nipnnlia de Corl~iilRo. v. 1-evl. 1949: 177 el soqs. 



de ser metitbria, em que pesem as contradicoes entre a grandiosa MeallzacBo e sua 
realidade tanglvel. Entretanto, por haver eie concebido uma verdadeira polfuca oriental, 
fd possfvei ao ImpAdo assegurar, nos cinquenta anos seguintes, reiacbes est8veis 
com os mais perigosos rivais de Roma. 

A GUERRA DA BRETANHA 

0 s  primeiros passos seguintes conquista da Bretanha nao tinham sido padcu- 
lamente diffceis para os romanos. A arremetida contra a parte oeste foi mais ardua 
diante da resisthncia que os sflures ofereciam. Pouco antes de Nero subir 680 poder, o 
governo da Bretanha coube a A. Dldio, que se empenhou na luta contra os obstinados 
sflures, mantendo as posicoes at6 entao conquistadas. Seu sucessor, C?. VerBnb, em- 
preendeu algumas incursoes ao interior do pafs dos slkires; todavia a morte o bnpedlu 
de completar a obra de expansilo na provlncia. 

No infcio de seu principado, Nero nilo parece animado do prop6sito de ampliar o 
dmlnio na regiao, talvez porque, nilo obstante tivessem os sflures cessado as hostiy- 
dades, a parte ocidental da Provfncia s6 fosse considerada segura depois de garantida 
a submiss~o dessa tribo. 6 tanbem presu.mlvel que tenha havido esperanca de encon- 
trar riqueza mineral e assim ampliar a exploracao do chumbo que, desde 49. era extraf- 
do em Mendips7. 

Em 58, Nero encarregou do governo da Bretanha SuetOnb Paulino. que havia 
adquirido certo prestfgio em sua passagem pela Maurithia e por sua bravura era con- 
siderado rival de Corbulao. Preparou-se Seutonio com o objetivo de fazer uma expe- 
dicao contra a ilha de Mona (Anglesey), densamente povoada e bel de refugio dos 
rebeldes. A travessia do estreito operou-se com facilidade, mas ofereceu a TAcito oca- 
siao para narrar o pavor dos soldados diante de mulheres desgrenhadas, vestidas de 
preto e a erguerem fachos incendiarios, ao lado dos druidas que bradavam impre- 
cacbes. 

Enquanto destrufa os bosques onde se sacrificavam os prisioneiros, Suetonio 
Paulino conheceu a revolta dos icenos, que vinha fenentado havia )igo tempo. O rei 
Prasutago, na esperanca de salvar seu reino e sua fortuna, antes de morrer tinha insti- 
tufdo herdeiros suas duas filhas e o imperador. Ap6s sua morte. entretanto, os romanos 
devastaram-lhe o reino, flagelaram sua esposa (Baudica) e violaram suas filhas. Os 
principais dos icenos foram despojados e os parentes do rel, escravizados. A hidlg- 
nactio tomou conta da tribo, que teve o apoio de outras, dentre as quais se salientavam 
os trinobantes, que haviam sofrido com a criacao da colhia de Camaloduno (Col- 
chester) em seu territario e viram suas propriedades confiscadas. Acrescente-se ain- 
da a repulsa As despesas de culto no templo erguido por Claudio em sua prbpria home- 
nagem. 

A brutalidade dos centuribes e a rapacidade dos procuradores aparecem em TA- 
cito como causas da revolta8. A tematka da liberdade A retomada por Diao CAssio, que 

7 - Wamlngton. 1969: 74. 
8 - Tac Ann XIV 31. 



tamti6m atnbui a Baudica palavras de comovente apeio A luta contra a opressao. Para 
ele, entretanto, as razbes da revolta prendem-se A exigencia de devolucao das i m  
portancias que Claudio concedera aos notaveis da tribo. Outro motivo seria o extorsivo 
empr6stimo financeiro de Seneca ao rei Prasutago, cujo pagamento em vao o ministro 
exigiag. Nao deixa de ser significativo o silhcio de Tacito, que conhecia bem as acu- 
sacbes ao filosofo propenso A hipocrisia. 

A revolta foi liderada pela rainha Baudica. Essa mulher de bela aparencia e voz 
dura, vibrando de indignacao e tendo nas maos uma lanca, dirigiu-se a todos a pregar a 
luta pela liberdade contra a servidao, a luta contra a cobica romana que a todos privava 
de seus direitos. Num carro com as filhas, percorria as diversas nacbes fomentando a 
guerra ao inimigo. O primeiro ataque ocorreu em Camaloduno. 0 s  romanos nao tiveram 
tempo de levantar trincheiras e construir fossos para a defesa da colhia, que se viu 
reduzida a escombros, com seus ediffcios e templos incendiados. A legiao de Petflio 
Cerealis veio em socorro, mas foi destrocada e perdeu toda a infantaria. Seguiu-se o 
avanco sobre Londfnio (Londres), porto de entrada e ativo centro comercial, que foi t e  
mada e saqueada em furia pelos rebeldes. A mesma sorte teve Verulamio (St. Albans), 
cujos habitantes foram trucidados. Tacito estima em 70.000 o numero total de mortos 
entre romanos e aliados. Diao Cassio admite que 80.000 pessoas foram massacradas 
nessas razzias. As cifras &o parecem exageradas quando se recorda que era co- 
mum o afluxo macico de comerciantes para as regioes conquistadas, devendo incluir- 
se al os bretoes que nao aderiram & revolta. 

SuetBnio Paulino manteve-se imperturbavel na adversidade. Reorganizou seu 
exercito, agnipando a DRcima Quarta Legiao e forcas auxiliares, num total de dez mil 
homens. Aos soldados exortou a darem combate aos rebeldes, em cujas fileiras, sa- 
bntava, havia mais mulheres que combatentes. Dispbs suas tropas em posicao fa- 
voi~vel, junto de uma entrada estreita cercada de florestas. Af travou-se a batalha. A 
princfpio a legiao se manteve firme, escorando o ataque inimigo, mas, logo que este es- 
gotou seus arremessos, irrompeu em forma de cunha, acompanhada no mesmo impeto 
pelas tropas auxiliares. Nem mesmo as mulheres foram poupadas no massacre dos 
breu5es. Baudica suicidou-se, para nao cair viva nas maos dos romanos . 

Viorioso embora, Suetbnio ficou sujeito A inspecao de um enviado especial, des- 
pachado para a Bretanha a fim de examinar o estado geral da provfncia e tentar estabe- 
lecer a wncbrdia entre o general e o novo procurador, bem como abrandar o 6dio da 
populacao. O imperador ficara sensibilizado com a tenfvel matanca e com a devas- 
tactlo de cidades e colbnias. Suetbnio manteve seu comando ate 61, quando teve or- 
dem de entregar o exercito por haver perdido alguns navios. Gracas em parte A mode- 
ractle com que se houve Nero na conducao dessa guerra, abstendo-se de punir mais 
duramente os revoliosos, pode o sucessor de Suetbnio obter destes a deposicao das 
armas. Durante o remanescente reinado de Nero, os romanos tiveram pouca atividade 

9 - D. Cass. HtS(. R&. LXU. Tenha-se eni conta a liostilidado deslo autor FI SBneca, cuja for- 
iuna,estlnwlavn crtkas aialiciosas. 



militar na Bretanha. Afinal, nao existia a perspectiva de uma visao a partir da ilha e os 
negocios do Oriente exigiam maior expicacelo. Por essa razao. o imperador pensou ate 
em retirar o exercito da Bretanha, ideia a que m e n t e  renunciou por nao querer insultar 
a gioria de seu pai1 O. 

A FRONTEIRA RENO-DANUBIANA 

O Imp6rio estava em paz e as fronteiras bem definidas. A soluca0 da questao 
am-ienia, bom ou mau grado, revelou o senso da poliiica externa neroiana. Estabelecido 
o equillbrio na parte oriental, Nero cogitou at6 da ocupacao do Chucaso e da Russia 
meredional para melhor assegurar a Roma o indispensavel abastecimento de cereais. 

Na Germania, a sluacao continuava sob controle. Todavia, a pretendida conquis- 
ta definitiva da regiao tornara-se um projeto irrealizavel ap6s o insucesso da tentativa 
de Augusto. As campanhas de Germanico, por seu turno, interrompidas sob Tiberio, 
demonstraram a invabiudade da fixacao de uma linha Elba-Danubio. A partir dar a fron- 
teira recuou ate a margem esquerda do Reno e passou a compreender dois comandos 
- o da Germania Superior e o da Germania Inferior. Mas a criacao de postos avanca- 
dos no territorio dos barbaros pareceu aos imperadores uma providencia inelutavel, 
disso resuitando a construcao de fortes em Hofheim, Wiesbaden e Gros-Gerau, nas 
duas margens do Main inferior. Tal polltica de ocupacao transrenana seria estendida 
por Claudio at6 Francoforte, com legioes e tropas auxiliares, e cujo objetivo essencial 
era proteger a Galia do Norte1 l. 

Para melhor abrigar os soldados, construcoes de pedra substitulram as de ma- 
deira e terra. Da margem direita do Reno teve inlcio uma progressiva penetraca0 pacifii 
ca que se refletiu na abertura de estradas e mercados, e na orientacao dos indlgenas 
para a agricultura e a pecuaria. As terras nao cultivadas formam pastagens e territorios 
imperiais, sob a administracao do poder romano. Esses povoados quase urbanos, sur- 
gidos a partir do perlodo Claudio-Neroniano, proviam as tropas de servicos especiais - 
padeiros, armeiros, ferreiros etc. A despeito de sua funcao econtimica, trata-se de re- 
g i & ~  essencialmente militares, distmtas dos nucleos civis formados pr6ximo dos fortes 
e destinados a estabelecer ligacao entre os exercitos da Germania e do Danubio12. Um 
extenso limes fortificado, de Andemach a Lorch, por onde se ligava ao limes da Recia, 
formava uma barreira contra as tribos orientais. 

Alem de seus estritos deveres militares. as tropas situadas na Germania dedica- 
vam-se a outras ocupacoes. Corbul50, proibido por Claudia de novos empreendirnen- 
tos. por haver semeado a agitacao dos caucos, p8s o ex6rcito da Germania Inferior a 
servico da construcao de um canal ligando a Mosa ao Reno, com 23 milhas de ex- 
tensao. Cursio Rufo, por sua vez, ocupou as guarnicoes da Germania Superior na 

10 - Suet Nero XVIII. Na adm~nistracao da Provincia Britanica. Nero impOs. segundo Lew, una 
diretlva misurata ed equillbrata(l949: 191). 

1 1 - Homo. 1947: 28 
1 2 - Warmington. 1969.80- 1 



abertura de uma mina de prata no Campo MAlico13. Um dique para conter as Aguas do 
Reno, iniciaqndo seis dechbs antes, foi completado par Paulino Pornpeu. Empreendi- 
mento mais audacioso deveu-se a Vetus, que projetou ligar por um canal o Mosela e o 
Ararts para que, abavAs dele e depois pelo Moseia, as tropas pudessem chegar ao R e  
no e ao oceano; era a tentabiva de estabelecer uma ligacao fluvial entre o Meditenheo 
e o Mar do Norte, atraves do R6dano e do Reno. A meritbria iniciativa nao pode, contu- 
do, ser conclufda diante da oposic8o do lugar-tenente da BAlgica, sob a alegacao de 
que tal projeto acarretaria pertubacoes h Galia e apreensoes ao imperador. 

A inalividade militar dos ex6rcitos propicbu a crenca, entre os barbaros, de que 
os romanos nao retomariam nenhuma ofensiva contra suas tribos. Por isso, os fdsios 
ocuparam, nas margens do Reno, campos baldios destinados h pastagem do gado ne- 
cessario ao abastecimento das tropas. Os chefes germanos, ameacados pelas amas, 
tiveram ordem de retirar-se para suas antigas terras, mas foi-lhes permitido ir a Roma 
sdkitar outras ao imperador. Nero concedeu a ambos a cidadania romana, porem or- 
denou que os fdsios abandonassem os campos ocupados. Por nao atenderem. foram 
reduzidos h obediencia pela forca. 

Essa mesma terra foi depois ocupada pelos ampsivArios, expulsos de seus 
campos pelos vizinhos, que buscavam um asilo seguro. Seu chefe. Baiocob, tinha ser- 
vido ao ex4rcito romano sob TibArio m GennAnico, e havia mantido seu povo em estrei- 
ta ligaciio com Roma. O governador da provfncia prometeu, particularmente. dar-lhe ter- 
ras, mas o chefe barbaro recusou, voltando-se entao para outras nacoes em busca de 
apob. Os romanos frustraram a tentativa de alianca, atraves de uma demonstracao de 
forca, e os proprios germanos acabaram mergulhando em lutas tribais que tornaram 
diffcil uma uniao contra o inimigo externo. Embora as causas desses choques tflbais 
sejam pouco conhecidas, admite-se que tenham tido base s6cio-econdmica ditada pe- 
las dificuldades oriundas do excesso de populacao e da infertilidade das Areas cultiva- 
das. Roma soube explorar essas rivalidades internas e atrair as simpatias dos chefes 
locais. 

Na verdade. os gemanos infundiam certo temor, e Roma n%o esquecia a derrota 
de Varo e o insucesso de Gennanico. Por outro lado, seu amor ti liberdade. sua arte 
marcial e sua ousadia despertavam incontida a admiracao, como se v6 em Seneca14. 
Gennanos estavam a servico do exbrcito romano, em tropas auxiliares ou em servicos 
especiais, e mesmo algumas de suas tribos viviam dentro do limes romano, sujeitas a 
tributo. 

O alargamento da fronteira atb o Reno e o Danubio. com as conquistas de CAsar 
e Augusto, tornaram a Itfilia mais resguardada de possfvel ataque partido do Norte. Mas 
6 estranho que, atA Claudio. grande parte da linha do Danubio estivesse desprovida de 
mabr -defesa, o que supbe a inexist6ncia de perigo temfvel na Floresta Ne9ra.D eslo- 

13 - Tac. Ann. XI 19-20. Corbulho. cuja dureza no trato dos soldados inimigos se tomou conhe- 
cida. mandou que emissarios atrafssem rendicho os principais dos caucos e Ilquldassem o chefe. E 
IastlmAvel que TAciio. rfgido moralista. justifique a vergonhosa balcso empregada wnba o inimigo. 

14-Sen. Delra111. 



camentos de tribos na 6rea danutjam passaram a ameacar a presenca romana, rezao 
por que, a partir de Nero, o Imperio adotou medidas mais vigorosas para sua defesa. 
Tr6s leglbes foram entao fixadas na MAsla, no Danubio inferior, onde a estrada cons- 
trufda por Tlberlo favorecla a penetracao dos barbaros. Dentre os numerosos povos 
que Infestavam a provfncla, distinguem-se os os celto-ilfrlos , a Oeste os tracbs. a 
Leste; os sarrnatas e os bastamas, provenientes do al6m-Danubb; os citas, semino- 
mades, vindos das estepes alem do Cducaso e do Mar Casplo; e os gregos, nas mar- 
gens do Mar Negro. Dal a exlstbncla de uma dvilizac8o propriamente ranana a Oeste, 
enquanto a Leste predomhcu uma civuizac00 heienica. Gracas B. flxacQo durante o 
pertbdo nerdano de expressivo numero de transdanubianos na planlcle fOrtii, r provh- 
cia tomou-se produtora de trigo com significallva contrlbuic80 para o abastecimento de 
Roma. 6 curioso, mas nao surpreendente, a presenca de mercadores na foz do Dnies- 
ter e do Dnleper, em ativo com6rcio de troca e venda. Na Panbnia, que consliiula r U- 
nha de defesa contra invasoes de tribos prbximas. localizavam-se duas legbes. Duas 
outras acampavam na Dalmacia, cujos recursos minerais (ouro, prata e ferro) atrafarn 
os romanos. A paz no Danubio, entretanto, era constantemente ameacada pelas lnces- 
santes incursoes dos povos vizinhos e, a partir de 67-68, tornou-se un desafio ao po- 
der de Roma. De resto. coube B. orientacao polluca adotada no reinado de Nero informar 
o comportamento da diplomacia imperial na regiao renana. nos quarenta anos seguin- 
tes. 

A GUERRA JUDAICA 

Restabelecida a paz nas fronteiras, a ordem interna foi interrmpkla em 66, com a 
revolta judaica. Desde que se tomou provlncia romana, foi a Jud6)a governada por um 
procurador que residia em Cesareia. A todos os judeus do Imp6rio Augusto concedeu 
isenc0o do servico militar, liberdade de culto o dereito de remeter para Jerusalem a con- 
tribuicao anual do Templo. Atrav6s de leglslac80 especial, que lhe conferia a condich 
de religio licita, pode o particularismo religioso de Israel resguardar o direito de nao 
cultuar imagens imperiais e ver reconhecido o carhter nacional de sua doutrina. 

As extorcoes frequentes dos procuradores agravavam as rejlacbes entre judeus 
e romanos. O domlmio opressivo. entretanto. gerou choques vblentos e derramamento 
de sangue. mesmo antes da revolta de 66, o que revelava a impossibilidade de con- 
vivbncla razoavelmente harmoniosa entre o Imp6rlo Romano e a teocracla judalca. In- 
cidente grave ocorreu quando Galus pretendeu Instalar sua estatua no Templo; a su- 
MevacBo de muitos dias s6 se deteve pela morte do imperador. A tentauva de Clkudb 
de atenuar a posic8o romana, nomeando Agripa para o reino judaico, mostrou-se logo 
Ineficaz. Talvez em nenhuma outra provlncia o sentimento de liberdade tenha sMo tBo 
permanente. e os romanos, que sabiam da Importhcia da religiao para os judeus, n8o 
perceblam contudo suas implicacoes politicas e sua irredutlvel resistbncia. 

Quando da ascensBo de Nero ao trono. era procurador na Judela Antonlo Felix, a 
quem T6cito acusa de crueldade. sem especificar1? Os dois procuradores seguintes 



governaram sem matores Incidentes. Mas os desmandos e a rapinagm do procurador 
G. Floro levaram os judeus a desencadear uma insurrelc80 em Cesareia. Salmon apon- 
ta como fator preponderante da expbsSo do movknento o natural desep de inde- 
pendencia nacbnal e o caicub de que os recentes acontecimentos na Amhia, en en- 
fraquecendo o poder de Roma, propiciaram o sucesso do rnovirnent~~~. A tentativa de 
confisco do tesouro do Templo, pelo procurador. i rr i iu a paci4ncia dos judeus. A rebe 
llao toma-se InevitAvel quando em Jerusaiem se recusa o sacriffcio para o imperador. 
Os Zelotes lideram os grupos de resisthcia e a agitacao ganha todas as cidades da 
Jud6h e depois Alexandria. Em Jerusalem. houve choques violentos entre a populach 
judaica e as tropas romanas, cups soldados foram mortos ou expulsos. Em Cesareia, 
por esse tempo, verificou-se um massacre de judeus, o que estimulou a represalia, nao 
s6 no reino de Agripa, mas tambem nas comunidades slrias onde os judeus eram maio- 
ria. 0 s  romanos e seus simpatizantes viram-se ameacados pela acao dos sicarii, que 
assasinavarn e plhavam. O legado da Slria atravessou a GallBia. em socorro do procu- 
rador Floro. Alcancou Jerusaiem, porem logo depois bateu em retirada. perseguido pe- 
los judeus1'. 0 s  rebeldes organizaram tropas em todo o pals e prepararam-se para a 
resist&ncia, que durou sete anos. O sucesso inicial fortaleceu a posicao dos que dese- 
javam a guerra e deu-lhes o apoio dos pnncipais sacerdotes que antes haviam defendi- 
do a paz. 

Afortunadamente para Roma, os negocios no Oriente caminhavam bem e as re- 
lacoes com os partos maliaram-se nesse mesmo ano 66. Para conduzir a guerra 
contra os judeus, Nero designou T. Flavio Vespasiano, a quem confiou tres legioes - 
a V Macedonica, a X Fretensis e a XV  Apollinaris -, num total de aproximadamen- 
te 50.000 homens. O piano consistia em dominar o pals gradativamente, deixando o 
assaito a JerusaiBm para o fim. Assim, Vespasiano procedeu ao ataque a cada cidade 
em maos do inimigo e abriu caminho em direcao ao Sul. atraves da GalilBia, de cuja de- 
fesa se encarregou Jose ben Matias (FlAvio Josefo). Os romanos cercaram Jotapata e, 
em meio a terrlvel matanca. com a fome aniquilando as Ultimas r m s ,  arrasaram 
totalmente a cidadela. Preocupado em sobreviver, Jose ben Matias adotou a causa ini- 
miga. Vespasiano passou o inverno em Cesareia e a seguir devastou Sarnaria, Idum6ia 
e Pereia, em 68. Em Jerusalem. a guerra civil devorava as faccoes rivais, os zeioies 
Impuseram-se pelo terror, eliminando membros da aristocracia e dos fariseus. que se 
opunham a guerra. Vespasiano ]A se preparava para atacar Jerusalem. quando soube 
da morte de Nem. Seguiu-se um ano de tregua. Em 69, Vespasiano partiu em busca do 
poder Imperial, deixando ao fiiho Tlto a tafefa de completar a subrniss8o dos judeus. Na 
primavera de 70 comecou o cerco de Jerusalem. A cidade foi ~ i ~ t ~ ~ ~ U ~ ~ m e n t ~ d e m o C  
de e o Templo destruido. A obsunada resistencia teve lim quase tres anos depois, ao 
cair a fortaleza Msissada. A oevastadora vitoria exlkiguia o Estado Judeu, com a abo- 

16 - Salmon. 1963: 196. 
17 - T ic  HisL V 10. Pinsky, 1971: 123:-6. Joa Bell. lud. 11 13.19-24. 
18 - Jos. Bell.lud.lll8-10.13. Sobre FIAvlo Josefo. d. Santos, 1981: 11-1 19. 



l l c b  do Sinedrio e do Sumo Sacerd6cb. pfivava os vencidos do culto no Templo de J e  
rusalem e determinou a dllspora. A guerra viornou mais de um milhao de pessoas. 
mero que TAcitolQ r+uz para 600.000. e fez cerca de 97.000 prisiaielros. Mas deixou 
entre os judeus a segura convlcc8o de que a perda do seu Santuario era um fato tran- 
sitorio, animados que estavam pela esperanca da restauracao do Tempb. 
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O PODER DO CANTO 

Donaldo Schuler 
(UFRGS) 

Pour commencer, chanlons les Muses HBliconiennes, reines de IWBlicon. Ia grande etdivine 
rnontagne 

(frad. P. Mazon) 

Oul est-ce qul chante7 - Tout le monde e! personne. Les chanteurs et les audlteurs. Le Pobte e! 
nous-mdmes. Personne. 

Quand est-ce qu'on chante7 - On chante pour commencer. Et le chant des Muses cherchera les 
fondements de I'Unlvers. 

Les Muses progressent de I'ombre vers Ia lumI6re sur le chemln de Ia d6couverte. Elles nous 
annoncent nult e! jour. une hlstolre de vlctolres e! de d4faltes, de Dleux valnqueurs e! de Dlvlnlt6s valn- 
cues. Elles nous font sentlr tout ce qu'll y a de clvlllsallon e! de sauvagerle dans notre monde; elles nous 
font volr tout co qu'll y a sur ia teve e! dans les profondeurs du vlde. elles nous font entendre e! Ia volx et 
le sllonce. 

A vrai dlre. le chant c'est Ia volx des Muses Le langage leur appartlent: le langage ordonnd. lo- 
glque. ratlonnel. Rien de ce qu'on peut volr - et entendre - aujourd'hul; rien de ces Impressbns pas- 
sagdres qul se confondent avec les souvenlrs I'enlance. rien de ces temps chaotlqueq de ces hommes 
hrlses qul nous entourent. rien de ce d6sordre ob nous sentons Irrdmediablernent (7) noy6s. et oii nos 
podtes clierclient leiirs paiivres iniises en morceaiix. 



"As Musas hellconianas cantemos de princfplo, 
rainhas do Helicon, monte alto e sagrado. 
Envolvem a fonte purpurina can passos leves 
na danca, e o altar do potentlsslmo Crono. 
Banham a pele suave no Pemesso. 
no Hipocrene e no Olmeio sagrado. 
Nas alturas do Hellcon, ribnos brotam 
fonncsos e excitantes dos seus agels pes 
Partem vestidas de sombra densa, 
noturnas progridem. elevando soberba voz. 
Celebram Zeus, portador da Bglde e a augusta Hera 
de Argos, que anda com sanddlias de ouro, 
bem como a filha de Zeus poderoso, Atena de olhos brilhantes, 
Febo Apoio e Artemis frexeira 
e Posidon que toca e abala a superficie terrestre, 
T&mis, a veneravel e Afrodite de olhos vivos. 
Hebe, coroada de oun, e a bela Dione, 
Leto, Japeto e Crono de pensamentos retorcidos, 
a Aurora, HBlio. o poderoso e a luminosa Lua, 
a Tema, o grande Oceano e a negra Noite, 
bem corno a sagrada geracao dos outros imoitals para sempre vivos" 

(Teogonia, 1-21). 

Quem canta? Todos e ninguem. Todos cantam. O n6s impllcito na desinencia do 
verbo tanto pode ser o plural majestatico de proeminentes mandatarios como pode ex- 
primir a fingida humildade dos que atraem, rro discurso, a atencao das multidoes a se- 
rem conduzidas. Nbs pode ser, ainda, eu mais os semelhantes, outros pastores, ou- 
tros poetas. Nao convem esquecer o eu inserido na coletividade dos cidadiios. Neste 
caso, o canto irmana cantor e ouvintes na mesma empresa. Importa reter todas as 
possibilidades. A palavra poAtica recolhe, com frequencia, feixes de significaco8s. Elas 
definem bem o cantor da Antiguidade investido de poder - nao importa o estrato social 
de que proceda - e integrado na coletividade, em significativo contraste com o poeta 
moderno, enfraquecido e soliti5rio. 

NinguBm canta. O canto soa como a voz das Musas (soberanas, divinas, distan- 
tes) de que os poetas sao acidentais portadores. Como a voz das Musas A a de sem- 
pre, nao cabe ao poeta propor novos ritmos ou intervir na selecao das palavras. O poe- 
ta, na opiniao generalizada. canta como embriagado, como em Axtase. 

Numa Apoca conflituada como a de Heslodo, em que parte significativa da popu- 
lac8o vive A margem do conforto, espoliada pelos prosperos donos de terra, o HAllcon 
das Musas seduz com sonhos paradislacos. LQ a vida transcorre tranquila na vizinhan- 
ca de Clguas em que se espeiham as coloridas corolas das flores. Is trabalho nenhum 
Interrompe canto e danca. 

O que se canta? As Musas. Elas figuram. portanto, como sujeito e objeto do can- 
to. O elevado numero de cento e quinze versos a elas consagrado A excepcional. Em 
poemas longos como a Illada e a OdissBia esgota-se breve a referdncia a elas. 



A Teogonia oferece, portanto, campo fecundo B reflexao sobre o papel que represen- 
tam. Elas cantam e stio cantadas. O canto se apoia, asslrn, autonomo e soberano, em 
si mesmo sem buscar a autoridade em outra instancia, seja autor, seja referente, seja 
privilegiada execuctio. O canto, sendo o das Musas, nao requer outra validacao. 

Cantemos de principio (arkhometh aeidein - arkhometh derivado de ar- 
khe, principio), sugere sentido cronologico, hierarquico e ontol4glco. O soberano canto 
das Musas, que agora principia, buscara os fundamentos do universo. Tarnbh a natu- 
reza aquablca das Musas as situa no fundamento, visto que da agua, ja em Homem, 
nasce o Universo. 

Hesiodo, cano se ver& nega ao Oceano a centra5dade que lhe conferiu o autor 
da Illada Restam, entretanto, os seus indlcios. Com as Musas, fazem-se aquaikas 
agora as palavras, como se fariio lgneas em HeracGto. O poema apresenta superficie 
Utjdda, mesmo quando ntio canta divindades ligadas a mares e rios. Fluindo como as 
correntes, as Musas ligam uns acontecimentos a outros. Insinuando-se em temtorio 
seco, vitalizam, movimentam o que, sem elas, se imobilizaria. 

Visto que no desdobramento do universo o dia nasce do escuro ventre da Noite, 
as Musas progridem da sombra para a luz na marcha do continuo desvendamento. Ao 
ritmo da danca, o mundo desperta rico e variado no frescor das origens. As Musas 
anunciam uma histbria de vitorias e derrotas, deuses que ascendem e divindades bani- 
das, noite e dia, atracao e repulsiio, civlizacao e barbarie, superflcie e profundidade, 
palavra e silencio. 0 s  ritmos do canto e do cosmo confluem. O ritmo do canto se ali- 
menta do ritmo do cosmo e o exprime. A vida que brota do seio da Terra atravessa a to- 
talidade. O cosmo, ao se erguer do fundo sombrio donde tudo procede, ingressa na 
guerra dos contrarios. Antes do ritmo, germinam os posslveis, o! sliencio antes da voz, 
a sombra antes da luz. O ritmo preside a danca do desvelarnento, os passos do oculto 
ao revelado. 

A danca A a linguagem do corpo. Na danca o corpo esplende em liberdade. Antes 
e depois do trabalho, a danca revela o corpo em inventivas possibilidades. A danca re- 
conquista a liberdade aos membros presos a fins precisos no decurso da execucao de 
tarefas. O canto refaz o percurso do universo na trajetoria das revelacbes. 

As Musas cantam e dancam. O ritmo se une ao mito. O mito constrbi a ordem 
verbal. O rito organiza os movimentos do homem e do mundo. 

As Musas esta0 ligadas a montes. a fontes, e A admirativo o tom do Poeta. A na- 
tureza o chama ao canto. Chama-o de longe porque a admiraciio abre distAnclas. Co- 
mo vence-las sem o auxilio das Musas? Perdido esta o contato direito com as coisas. 
Entre o cantor e o cantado, estende-se o iimldo VAU dos versos, tecido pelas'deusas. 
As Musas s80 detentoras da linguagem. De toda a linguagem. Cantando, velam e des- 
velam. Rovestida pelo canto, intocavel se retrai a pele das coisas. Niio fossem as Mu- 
sas. outro sistema verbal lhe tomaria o lugar. Por nao podermos reaproxlmar o que de- 
finitivamente se perdeu, lancamos pontes sobre ablsrnos. Sendo frtlgels. mostram-se 
prestes a ruir, convocando outros engenheiros. Ponte nenhuma, por estavel que seja, 
pode requerer o privllAgio de ultima. 



O poeta canta as Musas que celebram. Ternos duas camadas verbals ligadas a 
uma terceira. A realidade mesma escondese atrds dos nomes. Ao tecermos o co- 
mentatio sobre o poema, Introduzimos a terceira camada. Estamos em pleno domlnlo 
da produtlvklade textual. Os textos se unem e geram em procrlac8o infintta. 

Visto que as Musas o celebram. Zeus Ihes deve a exlsthcia. Nada o ampara fo- 
ra da celebracao. Observado assim, Zeus A filho das Musas de quem 4 pai. Em lugar 
do Oceano homArico, origem de todos os deuses, comparecem as Musas. O mundo 
ainda tinha centro. Zeus era o centro, embora ameacado. Morto Zeus e nao havendo 
ninglidm que lhe tome o lugar, ficamos com o puro jogo verbal da modemidade, expres- 
so nos versos de Baudelaire, Mallar& e Pessoa. 

Na Teogonia, o canto se abisma do presente no passado em busca do funda- 
mento. Nao se trata da fuga do presente, mas de sua fundamentacao. Como o sentido 
do fundamento se deriva do presente, este ficaria suspenso no semsentido, privado do 
apoio que a origem lhe confere. 

As palavras, nascidas do generoso corpo das Musas, atestam origem feminina 
como os mares e os montes, as florestas e os campos. As palavras guardam no ritmo 
e na modulacao a seducao dos olhos que, no berco, as saudaram. Deuses franqueiam 
o caminho porque estes sao os signos das Musas. Deuses sao as correntes que en- 
grossam o rio das Musas e B atrav6s dele que se percebe o movimento das formas que 
se buscam. O presente 6 indicado pelo casal divino que no agora do Poeta detem o po- 
der, Hera e Zeus. O poder do mandante supremo se exerce atrav6s de seus filhos: 
Atena (a sabedoria), Apolo (os deslgnios secretos), Artemis (o reino animal e vegetal) e 
atrav6s do imao submisso, Posldon, o rei dos mares. 

O passado anterior comparece na mencao de antigas esposas: Temis (outrora 
protetora das leis), Dione (mae de Afrodite numa das vertentes miiicas), Leto (mae de 
Apolg). Nao surpreende que. por expansao associativa da mem6ria, compareca. entre 
as deusas, Afrodite, responshvel pela conjuncao matrimonial. em companhia de Hebe. 
a deusa da juventude, ambas associadas. pela suas funcbes, ao casamento. O passa- 
do remoto A lembrado com a mencao dos Tias Japeto, pai de Prometeu, e Crono. ante- 
cessor de Zeus. E chegamos As origens, base de tudo, nas aparicbes nomeadas de- 
pois de Aurora, Hdlio e a Lua : a Terra. o Oceano e a Noite. 

Al esta o Oceano, jh filho da Terra ou ainda origem dela7 Na dubiedade, ele per- 
manece enigmaticamente ao lado dela. Heslodo soluclonarh a duvkla mais tarde. Por 
agora, basta-lhe IocalizA-lo no princlpio. fonte dos rios e do aquoso em geral. Incluindo 
as Musas. 

Eis alo resumo da Teogonia O fato de ntio ser caotica a enumeracao. como em 
poemas recentes, mostra a intencao ordenzdora do Poeta. Tome-se um poema como 
"Nosso Tempo" de Drummond, e se ver8 o torvelinho de fragmentos desconexos. Im- 
press6es passagelras do presente se mls:uram com recordacbes da inlancla sem que 
nexos significativos entre umas e outras possam estabelecer-se. Onde fol a ordem im- 
pera o partido, tempos partidos, homens partidos. A expedhcla de desordem se con- 
flmia ao passarmos dal para "Tabacaria". de Fernando Pessoa. Al. somos agredidos 



pela oferta de artigos variados sem nada de essencial que os una. Deposto o Destino 
ou algo que o lembre, o acaso dispersa os objetos e os atos de que se compbe a 
existencia humana. No Waste Lana, EUot empenha-se, em vao, na tarefa herculea de 
socorrer as rulnas da cultura eurowia. Adianta recolher fragmentos para recompor o 
todo quebrado em mil pedacos? 

Vfnculos rompidos, com os quais a modernidade nos familiarizou, repugnam ao 
pensamento mltico. Naqueles tempos. o vazio, presente na economia do universo, ntio 
obsta 0. transito de um elemento a outro. O sentido permanecia assegurado em todos 
os percursos. Revestido de nomes divinos se apresentava o que hoje nos ameaca sem 
nome. Os espacos, cuidadosamente preenchidos pelas Musas, Impediam abalos, ofe- 
recendo ch%o ao andar dos homens. 

Na Teogonia, a organizacao do discurso traduz a ordem das coisas. O discurso 
decifra a realidade para que o homem se possa orientar nela. A narracao refaz o cami- 
nho da unidade. Esta se alcanca na continuidade do narrar. A existencla de vAcuos 
romperia a unidade. A continuidade da narrativa corresponde ao fluir das Aguas, A con- 
tinuidade do ser. O mito n%o apresenta provas, acompanha os acontecimentos na 
emergencia. E nisso que reside a sua verdade. 

O homem mltico v& mais do que aquilo que se oferece imediatamente aos senti- 
dos. O espetaculo oferecido n%o se divide em casas e bois e Arvores e rios e montes, 
dispersos e desconexos. A multiphcidade se agrega em conjuntos sutis, derivados de 
um princfpio comum, que irmana a totalidade do observado. 

Cada uma das partes A acolhida na luz da totalidade que as conecta e ultrapas- 
sa, retraindo-se ao fundo que os sentidos n%o percebem, mas que as Musas conhecem 
e preservam na comunidade dos homens atraves do canto. E dessas sombras, pre- 
nhes de luz. que as Musas procedem para iluminar o que se dispOe em torno dos ho- 
mens. Elas abrem sendas para o que se adivinha al6m do imediatamente percebido. 

Como nos sonhos, Heslodo desce da experiQncia cotidiana ao oculto. ao soter- 
rado pelos interesses e lembrancas da vigliia. Como nos sonhos. a infancia, com os 
seus Impulsos esquecidos e reprimidos, sobe A superflcie. 

Rememorar o passado significa passar do domlnio de Zeus As forcas por ele 

subjugadas. da ordem a organizacBo em processo. O passado abre um espaco de 
crueldade e viol&ncia, um tempo que desejadamos para sempre esquecido. Como nada 
morre, o passado A vivo e se insinua ameacador na seguranca presente. Os outros 
tempos. asslm rememorados. sBo mals do que antecedente cronol6gico. penetra-se no 
complexo tecido daquilo que A, em busca da fonte de que tudo provem, o fundamento 
que explique a totalidade. Indicado estA o caminho ao pensamento fllos6flco que vir8 
depois. 



ULISSES MA ODISSEIA DE KAZANTZAKIS 

Isis Borges B. da Fonseca 
(FFLCH-USP) 

Dans son long pobme de 33.333 vers, Nikos Kazanhakis en s'appuyant sur Ia figure de I'Ulysses 
homBrique. donne au h6ros des pr6ocaipations tout A fait nouvelles. Ce sont maintenant des problbmes 
mBtaphyslques qui occupent son esprit Aprbs avoir d6tniit symboliquement les dieux olympiens, le hB- 
ros part &i Ia recherche de son dleu. Qu' est-ce "dleu"? C'est ta question qul I'obsbde. "Dieu" c'est 1'6lan 
primitlf qul ambne I'homme A se ddpasser et A accomplir des actions au-dessus de ses forces? Ou s'i- 
dentifie-1-11 avec le NBant7 

Pour le pobte, tout en m6prisant le culte ancien. on dolt reprendre le chemlnement A partir du 
ndant sans le molndre respect pour les nomes impos6es par Ia socl6tB. 

Dans des rencuntres symboliques avec de grandes figures de I'humanlt6. parml lesquelles Ham- 
iet Bouddha et le Christ le hdros met en lurnldre les dlff6rents Btapes de ses r6flexlons les plus profon- 



A Odlss6la de Nikos Kazantzdkis, obra praticamente desconhecida em nosso 
meio, A uma epopeia do homem moderno, em que o poeta. na fgura de Ulisses, procura 
desesperadamente "criar uma grande ideia que possa dar novo sentido B vida, novo 
sentido B morte e consolar o homem". 

No poema de 33.333 versos, o autor serve da dimotiki, forma de Ifngua usada 
pelo povo e Instrumento de expressa0 da literatura neogrega, distinta, portanto, da ka- 
tharevoussa, forma de Ilngua purista, erudita. empregada sobretudo nos documentos 
oficiais e em ocasioes solenes. 

No entanto, ao contrario do que se pode pensar. a Ilngua de que se serve o autor, 
no poema, dificulta o acesso ao publico. por conter grande numero de Idiomatismos e 
ate mesmo palavras. 

Para Kazantzakis, a Ifngua demotica A identificada com a sua PdMa que sempre 
defende com fanatismo1, tomando cada restricao feita por um inculto como ceguelra e 
se por erudito tomada como desrespeito. 

Kazantzeikls justificava a adoca0 de palavras do dlaleto cretense, afirmando que 
seu mecanlsrno estava sujeito $I regra pan-helbnlca, pois a sintaxe, a morfologia e a 
fonetica seguiam a lei comum a todos os dialetos gregos. 

Dlsse o proprio Poeta que ap6s 500 ou 1 .O00 anos a Ilngua grega nao mais seria 
falada, e deixou, de fato, a impressao de ter querido fazer uma coleta das palavras da 
dimotikl para delxar para a posteridade, nao obstante te-lo feito numa linguagem acima 
da capacidade e da experi&ncla humana. 

A Odisseia que A para o proprio autor "a grande obra de sua vida", sendo ao 
mesmo tempo narrativa, dram$tica, ifrica, filosofica e tamb6m polltica, Impressiona 
mesmo o leitor pela inesgotavel faculdade inventiva do Poeta e pio dinamismo de sua 
arte narrativa. 

Desde o inlcio do desenvolvimento do poema, preocupava-se o Autor com o te- 
ma existencial que d$ nova veste A antiga epopeia, na busca da liberdade diante do es- 
pectro da morte e do aniquilamento do indivfduo. 

A transformac80 da materia em espfrito A um dos principais temas da Odlss6id. 
Nota-se como o poeta, no prologo, Introduz o Sol personificado (v.25 et segs): 

"O que v&s sobre a terra conta. o que ouves me confia, e eu o farei passar na 
oficina secreta de minhas entranhas. e lentamente, com brincadeiras e grande 
carinho, pedras. Bgua, fogo e tena, tudo vir8 a ser espfrito". 

E assim termina o Proiogo (v. 64 et segs): 

1 - Ci. I I p r i 3 e A c i ~ ~ ) ~ .  1958:191. , . 
2 - Ouando KazantzAkls diz que 6 dever do homem transformar a materia em esprrit0.-n8o en- 

tende essa bansformac80 como o retomo e a uni80 do homem a Deus. mas a Vltbria do homem que ou- 
viu o "Grito". o "Clamo<' (Cf. PQUK. 1977.133). 



"Pelo pai Sol e pela m5e Lua, juro 
que a velhice 6 um sonho falaz e a morte uma ilus50, 
tudo sao dissimulacoes da alma e jogos do esplrito, 
hido 6 como um leve vento etesio que sopra e abre as temporas, 
O sonho foi levemente sonhado e este mundo surgiu! 
Conqulstemos o mundo, amigos, com o canto! 
Eh! companhelros de viagem, tomai os remos, vem vindo o capitao1 
e v6s, miies, dai o seio aos bebes para nao chorarem1 
Avante! Longe do esplrito os desprezlvels dissabores! Prestai atencaol 
Vou contar as aventuras e os tormentos do celebre Ulisses". 

Kazantzakis, no canto I, toma como ponto de partida de sua narrativa. 
a Odisseia hom6rica, no momento em que se dA a revelacao, o combate. o massacre 
e a purificacao, fulcro do Canto XXII. 

O Poeta, retomando essas cenas, mostra Ulisses ensanguentado ap6s a morte 
dos pretendentes, enpegando-se a um banho quente, banho de purificacao que pre- 
nuncia uma nova vida JA de inlcio, vai revelar-se um rei capaz, dominando a revolta de 
c&bde&s mutilados e de viuvas dos iuerrelros que nao retomaram de Troia, deles 
conseguindo submissao e respeito. Na administraca'o de seus bens em terra, mostra- 
se tao hBbil quanto o foi em todo o tempo em que dirigiu seu barco. 

Mas a vida em Itaca com que sonhara tantos anos nao mais o atrai, na visao do 
Poeta. Aborrece-se o rei, na monotonia da ilha, ele que recebera de seus tres padrinhos 
Tantalo, Prometeu e Hbrcules, respectivamente, a sede insacitivel em seu peito, a se- 
mente de grande luz na cabeca, e. na mao, o punhal de ferro. Ouvindo, certo dia, narra- 
tivas de fatos de sua infancia, na voz de um velho cantor. Ulisses, mudo, de cabeca 
baixa, sente fremir seu coracao: 

"Vergonha! Meus cabelos jB encaneceram, meus dentes estao abalados 
e consumo ainda minha alma em tarefas vis! 
Eu pilhei toda a terra, v&, minhas maos estilo fartas; 
jB nao me resta um mar para atravessar, um homem para encontrar. 
Cheio de orgulho regressei para apodrecer em minha PAtria!" 

(I 1290-4)1 

NBo! Ulisses nao pode aceitar o futuro que o aguarda em itaca, e, assim, com- 
preende que n5o se pode furtar A agitacao e As surpresas que as viagens tantas vezes 
lhe proporclonaram. 

Mas a partida de sua terra s6 se efetuarB no terceiro Canto. 
No segundo, KazantzBkls mostra Ulisses narrando a seu filho, sua esposa e seu 

velho pal sua viagem de retomo A ilha. Ele tem, pois, a oportunidade de comentar o 
eplsodlo do Cavalo de Troia e o fim da guerra, assinalando o encontro com Calipso. a 
loira deusa que pretende transformB-10 em Deus: com Circe que quer transformh-10 em 
animal; com Nauslcaa que deseja mantb-lo na situacilo humana em que se encontra. 



Apbs esse recuo no tempo, o Poeta volta a abordar a questao do descontenta- 
mento de Ullsses em itaca. sentimento que o ievarei ao abandono deflnitlvo de sua pa- 
h. 

Para acompanhei-lo nessa longa viagem, seria interessante o conhecimento de 
pormenores de sua carnlnhada para que se pudesse bem conhecer a forma como foi 
gradativarnente se despindo dos conceitos antigos de Homero, em contacto com a rea- 
Udade nos encontros sucessivos que vai mantendo, chegando a anular slmbolicarnente 
os deuses do Ollmpo de que descria e a alcancar a noclo de que a divindade seria 
uma forca, um Impulso de superaci3o de si mesmo, ou a nocao de Idendflcacao com o 
Nada, a exemplo de Nletzsche. sempre nessa busca incessante do novo Deus que ja- 
mds encontrou e que se define na obra de Kazantzeiks como um novo UUsses. 

Na knposslbllidade de acompanhar tao extensa narrativa, limitar-me-el a destacar 
certos temas que se me afiguram de maior relevAncla na obra do grande poeta, quals 
sejam: o que 6 "deus"? E liberdade absoluta? Que sentido tem vlda e morte? 

A p6rgunta que a si mesmo faz Ulisses sobre a divindade, note-se bem, nao 4 
"quem 4 Deus?, mas "o que 4 Deus?" E 6 em busca de uma soluclo do problema que 
ele parte de Itaca, com o mesmo ardor e impaclencia com que o Ulisses hodrico tinha 
por objetlvo o retomo A patria. O sentimento de Nostalgia A a mola propulsora de toda a 
agitacBo do herbl nas duas epop6las. mas somente numa delas ele ve seu sonho reali- 
zar-se, no momento em que pisa de novo no solo de haca. enquanto na outra, na luta 
que empreende para encontrar o verdadeiro Deus, toma-se o ~ E O < P O V L U P ,  O assassino 
dos deuses. Esse epiteto, que Ullsses traz em toda a extens8o da Odissaia de Ka- 
zantzAkls, bem se justifica desde as primeiras cenas da epopeia, quando se nota o 
menosprezo do herbl pela divindade que. em seu sonho, lhe aparecera e o aconselhara 
a n lo  praticar o rapto de Helena. 

Ulisses a Zeus: 

"Mlseravel criactio do coracao, n lo  sabes quanto 
lamento teu destino Impotente e teus lampejos vlos! 
Por pouco que eu mexa, me incline e abra os olho 
pobre filho 6rfBo de nosso medo, tu te extingulrAs no ar [...I 
Pobres grandes deuses! NBo passam de espantalhos 
que vagam A noite furtivamente em tomo de c6rebros sem defesal" 

(IVI 261-4.1268-9). 

Embora Ullsses tenha sido tao bem recebldolem Esparta por Menelau que lhe 
oferece um banquete e o presenteia com uma estatueta de ~eus,  deus da hospltallda- 
de, no dla seguinte parte do Peloponeso. levando. ainda mais, a rdnha que, como ele, 
n8o se sentla feliz no conforto de seu lar. E, ao chegar a Creta, o pr$nel~ ato de Ulls- 
88s 4 a venda da estatueta de ouro de Zeus a um mercador, o que jB demonstra que os 
deuses morreram para o her61, chegando mesmo a escarnecer dessa morte. NBo per- 
de a oportunidade de rldlcularizA-los. e A asslm que enaltece a persplcAcIa dos creten- 
ses por sua descrenca nos deuses: 



'E dizem que os deuses se tornam adornos de suas casas; 
em galolaa de ouro eles os prendem, como papagaios; 
com um flso zombador eles os ouvem, em suas janelas, 
repetir com voz humana as palavras que Ihes ensinaram" 

(V 31 1-4). 

Para demonstrar esse ceticismo de Ullsses, chega a criacao do poeta A In- 
vencao de um episbdb, o de SurAviis, que ele Irbicamente asslm descreve: na longa 
caminhada pelo deserto africano, UOsses e o grupo que o acompanha experimentam 
uma s6rie de provac6es e. com a falta de recursos a tomira-los, chegam a uma aldeia. 
~uravi is para obter meios de sobrevlv6ncla, poe-se a esculpir em madeira um deus, 
mas esquece-se de lhe fazer a cabeca. Nao Importa! Basta que seu ventre seja gran- 
de! ~ermlnada a obra, vende-a aos negros. Seguem-se, entao, milagres em que cegos 
recupekm a visao e mutilados comecam a dancar. Diante dessas cenas, o proprio 
cdador da Rgura divina cai de joelhos e adora a estatueta. Nesse Interim, Ulisses in- 
tervem: 

"- Desperta, SurAvli, um mau sonho envenena teu cdrebro; 
6 uma vergonha venerares um pedaco de madeira, abre teus olhos vesgos. 
Ntio 6 o ventre que tu mesmo anteontem esculpiste?" 

(Xlil 723-5). 

Com esse episodio, Ulisses pretende de fato insultar, injuriar a credulidade dos 
homens. 

Desttufdos os Idoios, resta na alma do grande errante um vazio que ele procura 
preencher com a imagem do Deus Lutador, divindade que habitaria a Cidade ideal que 
pretendia fundar. Criado segundo a imagem e a semelhanca do homem, sem diferir dele 
em nada, 6 chamado nvoq, o Sopro, lncompreensfvel, Invenclvei. que leva para as ai- 
turas homens e povos, plantas e animais. deuses e dem6nios. Esse sopro ininterrupto, 
lnoon&bfvel pelo c6rebro humano, 6 inexprimfvel, uma vez que com a express8o se 
mata automaticamente o movimento, e se congela a realidade em situacoes esthveis, 
definitivas. 

Ulisses sente continuamente a presenca do "deus" que identifica com esse primi- 
tivo impulso que leva o homem a ultrapassar a SI mesmo e a praticar. dessa maneira, 
atos acima de suas forcas. Sempre que pretende empreender ac6es arriscadas ou 
ssnte'dentro de sl o desejo de criar, pensa ouvlr ou ver "deus", pois a essbncia da dl- 
vlndade 6 a luta Incessante. No entanto, "deus" n8o 4 onlpotente. porquanto 6 no ho- 
mem que encontra seu companheiro e aliado. O ato humano, independente de seu va- 
lor, "liberta" deus, apdslonado em cada partlcula da mat6rla e sujeito a riscos em todas 
as lutas Indecisas. duvidosas. Deus 6 "salvo" pelo homem que n8o deve partir para a 
luta senlio quando ouvir seu damor. f3o+r~ul, "Socorro!" No momento em que o ho- 
mem liberta deus, estA libertando sua propda alma. 



Cr6 Ulisses, na concepcao de Kazantzakis, que se deve considerar como idolos 
tudo que antes se ocuitava, e retomar a caminhada a partir do Nada, desprezando-se 
totalmente qualquer norma imposta pela sociedade, construindo novos valores. 

Pelos derrotados Uiisses nao sente qualquer compaixao, mas sim repulsa, re- 
pugnancia. E com essa disposicao que pensa construir sua Cidade ideal, quando al- 
canca com seus companheiros a almejada nascente do Nilo, ao p6 de uma montanha, 
bem distante de impurezas e compcbes. 

Veja-se como narra Ulisses a fundacao da cidade: 
Ulisses sobe ao cimo da montanha e, como Moisds, fica em comunicac~o com 

seu deus, por sete dias e sete noites. Soliirio, tortura sua mente, revivendo todo o 
passado de onde procura tirar as bases para definir seus novos deveres. Sua cons- 
ciencia eleva-se do Eu para a raca, a humanidade, a terra Pretende ter a visao de 
Deus como uma chama que atravessa o Universo, julgando-se pronto para.construir a 
cidade onde ela ser5 guardada. 

Chegou, enfim, o momento da criacao ... 
Todas as atencUes voltam-se para essa tarefa. Lancando os alicerces, sao sa- 

crificados e enterrados seis galos e seis frangas, representando os doze deuses do 
Olimpo, que ele agora procurava simbolicamente destruir. 

A conduta de Ulisses revela-se francamente Btica, nessa fase de sua vida em 
que se sente renascer com a construcao de sua cidade e com o estabelecimento de 
suas leis. 

Podemos perceber a evolucao anlmica operada no her6i, acompanhando os 
acontecimentos assimilados pelo poeta: 

Aproximando-se o dia da inauguracao de sua cidade, Ulisses, ainda entusiasma- 
do, sobe de novo na montanha para contemplar sua obra, quando pressente algo terrl- 
vel. Entra em erupcao o vulcao que se ergue no alto da cidade, seguindo-se abalos por 
toda a parte. O solo fendese em dois. Uiisses mergulha em grande desespero e, aos 
poucos, cai em profunda meditacao diante do abismo em que a cidade desapareceu! A 
Natureza, isto A, Deus, permanece indiferente ao destino do homem! 

Apodera-se do sofrido Ulisses um sentimento de libertacao e de saivacao, que o 
leva bem longe das coisas terrenas. E assim que ele se sente renascer juntamente 
com a Natureza. Toma-se, eniao, asceta, estendendo-se sua fama por toda a regiao, a 
ponto de atrair multidao de peregrinos em busca de sua bencao, consolo e salvaca0. 

E do c6rebro e de um entendimento supsr-humano desse asceta que provem as 
concepcbes em torno da vida humana. Ele ja nao tem medo nem esperanca, podendo 
enffio se sentir verdadeiramente livre. Em sua opiniao, Deus n8o existe! NBo h3 virtude, 
nem justica! Nem1 c6u. nem Hades! E nesse momento que ele atinge o auge de sua au- 
tonomia sem esperanca. Vida e morte deixaram de ter para ele a Importhcla de outro- 
ra. pois sao vistas, agora, como vabres de mesmas dimansdes que se misturam em 
sua mente. Tendo Ulisses atingido a "Plena liberdade". tudo passa a ser sonho e o 
her6i p w s e  a brincar com sua vida e com seus dramas humanos; em suas vlsbes, 

.cria vida, homens. movimentos, amores. dramas. prazer! 



Festeja sua liberdade, criando cinco seres: a jovem, o jovem, o velho, o escravo, 
o homem. Cada um deles vive seu drama e. dominado pelo seu criador, 4 lancado a 
uma aventura irdgica. Com un sopro de flauta. Ulisses faz espalhar-se ao vento todas 
essas pessoas-visoes. E urn simbolico jogo em que se evidencia a onipotbncia da 
mente humana 

E, como fecho, Ulisses canta: 

"Tudo nao era senao miragem. uma bruma dancante; 
o espfrito, num segundo, fez girar mais depressa a roda do amor 
e bgo, de um s6 folego, amaram, mataram-se. apodreceram 
cinco ou seis criaturas da imagtnacao, cinco ou seis cata-ventos! 
6 Espfrito, dembnb por U l t p n o  nascido I ... i 
agradeco-te por teres dissipado meu sofrimento, no jogo" 

(Vil 1259-63). 

Tendo jA adquirido concepcoes para ele muito claras sobre vida e morte, Deus e 
o homem, feacidade e libertacao, Ulisses vai entrar em contacto com grandes esplritos 
da humanidade, deixando evidentes, atraves desses relacbnamentos, as diversas fa- 
ses do desenvolvimento de suas profundas cogitacoes. Sao seis encontros que mere- 
cem destaque porque sao marcos na definicao poetica do heroi de KazantzAkis. 

Buda A a primeira dessas figuras que pretende obter do grande asceta Ulisses a 
palavra de libertacao. Apresenta-se como o prfncipe M a na g i s, "Terra-m W, ainda jo- 
vem A procura do sentido da liberdade, da vida e da morte. "por que nascemos, interro- 
ga, e depois alimentamos os vermes?" 

Para Ulisses nao se deve renunciar B vida pelo fato de que a morte lhe por4 um 
fim, pois a seu ver, "a morte 4 sal que toma a vida saporosa" (XVIII 91 2). Essa interde- 
pendencia da v!da e da rorte Kazantzelkis tambem colocou na Ascese, obra de cara- 
ter filosafico cujss ideias essenciais esta tambdm na Odlss6ia O Autor af fala das 
duas corrsntes que jomm das "srrtranhas da pdmitiva asr&ncia", as duas forcas opos- 
tas que vivificam a visao humana, forcas, ou energias que ininterruptamente glram uma 
B outra, que moldam o lndivfduo para, &pois, decomp&lo. quando chega a sua hora. 
para aniqcilar ainda seu csrebro que se t o m u  nesse fnterim o resumo do mundo e que 
conscientemente participa do drama da criacao. 

Os liames do homem com a natureza tomam-se as elgsmas de sua liberdade. A 
ideia da morte como calvadora exprime-se em muftas partss da Odissbia. mas sao 
mols frequsctos es Iamantac6es. a queixa e o pro?edo em relac!4o a ala. 

Ullsses ssta acima da massa. mas divide com ela os temores, seniimsntos e in- 
terroga~&~ do homsrn comum. 

Em resposta ao jovem Buda. impscionte am sua busca febril da verdede sobre a 
vida, aconselha o her6i: 

" Mansigis. renuncia a teus olhos, a teus ouvldos. a tuas narinas. B tua Ihgua. 
Rgnunch B glotia. ao espldto, A virtude. B @o. 



Renunda a todas as criaturas da terra. s8o todas elas visoes; 
a cavalo sobre cavalgaduras de sombras, perseguimos sombras; 
a morte, d a  tambem 6 uma sombra que persegue a sombra de nossa vida!" 

(XVIII 1228-32) 

Com o proposito de reforcar a irnportancla da renuncia aos prazeres materiais, 
Kazantzdkis poe diante de Buda e Uiisses a figura da famosa corteza Margaro, Interes- 
sada em ouvir a palavra de Ulisses. NBo podendo ela suportar as expressoes amargas 
que dele ouvia. asslm se maniiesta: 

"Como poderei, agora abracar sombras, meu Deus! 
Amo os verdadeiros corpos, gosto de seu mau odor!" 

(XVIII 1254-5) 

A meretriz, portanto, continuara a desfrutar dos prazeres que a vida sempre lhe 
proporcionou. 

Quanto a Ulisses, nao aceita nem o niilismo de Buda que nao pode erguer-se do 
tumulo, nem a vivencla materialista de MargarB, que na0 consegue elevar-se acima de 
seu pr6prio corpo. 

S6 se completara a filosofia budista, mais tarde, quando o jovem principe, se- 
guindo o grande asceta Ulisses, chegar concepcao da total negaca0 da vida, mas 
com plena e perfeita liberacao. 

Buda, entao, dirigindo-se a seu escravo vai revelar a tranquilidade adquirida em 
sua nova maneira de encarar a vida. 

"Hoje, na cintilacao da Morte, te reconhecl, meu irmao: 
escravos e senhores irmanlzam-se nas mesas dos vermes. 
Por favor, nao te lamentes, pois eu me libertei das sombras" 

(XVIII 1378-80). 

O segundo encontro com uma daquelas grandes flguras da humanidade que, 
como Ulisses, procuram n%o o mist6rio da vida, mas, deve-se dizer, o mist6rio da liber- 
tacao da vida, da-se com outro asceta e o niilismo retoma as cogitacbs do heroi. 

As eternas perguntas sobre as razoes e a finalidade do nascimento torturam 
aquele homem arrependido de ter levado uma vida tao moderada, sempre isolado, con- 
tinuamente em busca de Deus. Sonhava agora com um novo tipo de vida, pleno de ale- 
gria e sucessos. Nos bracos de Ulisses morre esse ve ih  asceta, mas sua mao per- 
manece espalmada e isso faz que os camponeses sejam aconselhados por ele a colo- 
carem al o mais valioso tesouro. - pois s6 assim ela se fechara. De nada valeram as 
diversas lnterpretacaes sobre o que seria tal tesouro: Ouro? Chaves de bronze da cl- 
dade? Armas brilhantes, Itigrimas de maes, beijos de jovens, o brinquedo Unlco de uma 
crianca? 

"Mas a m$o iinha fome; permanecia aberta numa maldiac8o muda" 
(XIX 998). 

Ullsses entao. compadece-se do povo. vendo sua afllcBo: 



"Inclina-se e com suas unhas escava a terra, aproxima-se do asceta 
e, mudo, enche de terra a palma sem fundo, 
e, de repente. os dedos secos voltaram a fechar-se, saciados" 

(XIX 1003-5). 

Com isso recebe o velho a resposta slmbblica A angustiante pergunta de sua 
existbncia toda: "Es terra e A terra voltarAsW. 

Novas reflexbes agitam o espfrito de Ulisses quando se lhe depara um cantor 
negro que, entoando a lenda do Capitao Elias enaitece o grande poder do canto, que foi 
escolhido pelo filho de um rei como sua coroa, mas, para que sua lira soasse, era ne- 
cessi4rio que suas cordas fossem embebidas no sangue de seus sete filhos. Agora, 
quando comeca a tocar, a lira explode num canto arrebatador. 

Ulisses aproxima-se do cantor e pede-lhe a verdade de seu canto, ao que ele 
responde: 

"Eh! arqueiro asceta, cr€!s que tua vida me importa? 
Que me importam verdade e mentira, a tua e a minha? 
Olha IA! E posslvel que tenha cantado minha prbpria dor!" 

(XIX 1421) 

E adiante continua o cantor: 

"Segue teu caminho coiitArio, Asceta, eu n%o tenho necessidade de ti; 
bem acompanhado, ando sobre a terra-mae e me vou: 
A minha direita a Morte, rimos; B esquerda, o coracao, choramos" 

(XIX, 1431). 

Com a lenda do Capitao Elias, Ulisses descobre que, sb depois de mergulhado 
no fundo da tragedia, o homem pode elevar-se ate ao canto. 

No encontro posterior com o Capitao Eva que simboliza D. Quixote. as reacbes 
de Ulisses revelam suas ideias a respeito do idealismo exacerbado. O Capitao, com 
sua armadura jA enferrujada parte no intuito de salvar o mundo da escravidao e da in- 
justica, mas A agarrado por escravos negros que preparam uma fogueira para assa-lo. 

Ulisses compadecsse dele, admirando-o em sua loucura que o faz descrer da 
morte, alimentar fantasias e sofrer pela liberdade. Consegue liberta-lo. persuadindo o 
chefe negro de que nao vale a pena tanto trabalho para obter alimento de um corpo tao 
seco, descarnado. Conquistada sua liberdade, o Capitao Eva volta a perde-la. pois 
teimosamente se lanca B luta para defesa dos escravos. 

Se Ulisses admira a intrepidez dessa alma que nfio se cala, essa mente que ou- 
sa perseguir o inealizAvel. por outro lado. - despreza o homem que enfrenta uma luta 
Inutil. movldo por seus sonhos e fantasias. 

O amor pela vida. que Ulisses, manifesta no poema todo, A o ponto alto em seu 
contacto com o Senhor das Aguas estagnadas. quinto na sequ8ncla de seus grandes 



encontros espirituais. Ele encama uma teoria hedonfstica da decaddncla, na figura de 
Hamlet, o prfncipe da Dinamarca. A 6gua do pantano, o lago, os nenufares, a Indoldncia 
que o charco simboliza dao o ambiente clim6tico. 

Diz o Poeta: 

"E noite total em seu espfrito 
tudo af lanca sombras azuis, 
j6 nenhuma tristeza o oprime, nenhuma alegria o embriaga; 
a vida definhou em seu coracao. Que ele seja maldii!" 

(XX 4557) 

Conversando Uiisses com Hamlet. percebe que ele 6 um homem que jamais 
amou, ou odiou, e que zomba de todos os valores espitituais. Lanca-lhe em rosto seu 
ardente amor pela vida. quando o principe quer saber dele se n8o vir8 um dia em que a 
alma mergulhar6 na catadupa da morte. Afasta-se com desprezo daquele que nao pas- 
sa de escbria de uma exist6ncia de prazer e decadgncia. 

Kazantzakis deixou por Ultimo o encontro de seu heroi com Cristo, figura que te- 
ve grande importancia em sua vida, como se pode aquilatar pcr estas expressoes de 
uma carta do Poeta: "Apesar de todos os meus desesperados esforcos, o tema de 
Cristo resta para mim inesgotavel, porque o mist6rio da luta do homem e de Deus, da 
carne e do esplrito, da morte e da imortalidade,/6 inexaurfvel". 

Simbolizando Cristo, tem-se a figura de um jovem pescador negro,que fala do Pai 
etemo, e ensina ao povo o amor e a resignacao. Em di6logo com um outro pescador 
es& toma as palavras de Cristo como tolices e fantasias e afirma que o mal geralmente 
triunfa sobre o tem. Como resposta, ouve que se algu6m lhe bate deve oferecer a outra 
face. Ulisses, desejoso de uma comprovac80, esbofeteia o pregador e, quando este lhe 
oferece a outra face , assusta-se pois enquanto julga ser dever do homem seguir o 
carnlnho da guerra e da luta, o jovem negro aconselha o caminho do amor e da paz pa- 
ra alcancar um reinado Ultimo em que o homem e Deus se tomem novamente UM. 
'- Diante dessa discordhncia de opinioes, Ulisses acusa o jovem de amar apenas a 

alma do homem, enquanto ele tambem ama sua carne, seu mau cheiro. a terra e ainda 
a morte, negando que a alma tenha valor sem o corpo, pois 6 atrav6s dele que a alma 
deve formar-se e purificar-se. 

Assim se expressa Ullsses: 

- Como pode falar de espfrito e julgar a alma 
o coracho que jamais amou a tresloucada carne! 
Envergonhado, o adolescente abaixa a cabeca mas sua voz se eleva: 
Somente aquele que jamais mordeu a Isca da carne 
pode falar do esplrito e definir a alma, irrnho, 
porque a falaz docura da terra n6o lhe corrompe o corac80n 

(XXI 1320-5). 



E UUsses diz mais adiante: 

"Ate agora meu coracao pemaneceu quente, alegre, corajoso. 
Ele ama tudo. vida e morte. mas nenhuma f6 tem" 

(XXI 1342-3). 

Compadecido da descrenca de seu interlocutor o jovem retruca: "Tenho piedade 
da alma que vive e morre longe de Deus." 

Ulisses ouve a palavra de Cristo como temo canto de despedida e assim se se- 
param os dois amigavelmente. 

Para o grande errante a liberdade que tanto deseja continua a ter o sentido de luta 
na terra sem esperanca. 

"Muito vi e muitas alegrias tive na terra. ceifei as amarguras, 
desttul os grandes deuses e tambem as doces esperancas." 

Com essa sequencia de significativos encontros do herbi do poema, suas r e  
flexoes sobre a vida e a morte sao bem realcadas por KazantzAkis que com ele parece 
comungar nas ideias expressas na obra. 

Eis como o Poeta conclui, depois de tantas reflexUes em torno do tema, como 
devera ser a morte de Ulisses. 

S6, absolutamente s6, o heroi navega em direcao ao Polo Sul. Contra uma imen- 
sa montanha de gelo - o Ultimo.barco de Ulisses para a morte -despedaca-se a sua 
embarcacao. E vem a seu esplrito: "Este e o elefante branco que me levar6 ao Hades" 
(XXII 1158). 

O heroi tenta agarrar-se ao "iceberg", sangrando pes e maos. O vento gelado do 
Polo Sul, ponto zero da terra, rasga-lhe as vestes e o deixa totalmente nu, como a se 
despojar do prbprio eu material na identificacao com o Nada. E a imagem da completa 
solidao. 

"No silencio muito branco . . . nao conserva nem roupas, nem armas, nem espe- 
ranca, diz o Poeta. 

O "iceberg" 6 a ponta do degelo de todas as ilusbes mundanas de Ulisses. cren- 
te que era apenas nos cinco grandes elementos que comp6em o homem e que nesse 
momento v20 desagregar-se: terra, Bgua, fogo. ar e o esplrito do homem. Entre os lou- 
vores dirigidos a esses elementos, ele diz ao fogo: "Nao amo o homem, amo a chama 
que o devora" (XXIII, 884). Mas o esplrito do poeta nao 6 dominado apenas por Ideias 
niilistas, como se pode ver pela reviravolta na situacao, na sequbncia do poema, quan- 
do surgem numerosas e estranhas sombras sobre a grande montanha de gelo. S5o 
seus f66is e caros companheiros vivos e mortos, que acorreram de muitos pontos da 
terra, ate mesmo alguns ainda cobertos de barro do tumulo, com os vermes em suas 
carnes, mas com a alma indestrutlvel, eterna. 

Em Itaca n8o ouvem seu apelo. exceto seu cao Argos. que se lanca do tumulo e, 
latindo. corre ao encontro de seu dono. 



Por Ultimo, chegam seus tr6s padrinhos: Thntab. Prometeu e HAracles. Pema- 
necem de pe como trds mastros muito altos, no barco gelado da morte. 

E dessa maneira que o espfrito de UHsses salta "e se liberta de sua ultima prisb. 
de sua liberdade" (XXIV 1393). 

O conflito das MAias em busca do ideal metaffsico, eterna preocupacao do Poeta, 
A sempre focalizado nos autores que, procurando o confronto entre o autor e o heroi do 
poema, assinalam os pontos principais em que ambos comungam nas mesmas con- 
cepcbes, como fez Preval6kis, em sua obra Kazantzdkis - O poeta e o poema da 
Odisseia. 

No que se refere A divindade, menciona esse autor que Deus nao tem princfpio e 
o espfrito nao conhece; nao A um pensamento abstrato, mas produto de nossas entra- 
nhas; A meio e nao fim. O poeta diz nao querer chegar a Deus mas viver inspirado por 
ele. Deus e o animal, isto A, o espfrito e a carne, lutam dentro de cada homem. Referin- 
do-se ao dever que este tem de transfonnar a carne em esplrito, Kazantzakis n%o en- 
tende essa mudanca como o retomo e a uniao do homem a Deus, mas a vit6ria do in- 
divlduo que ouviu o "Grito" de socorro da divindade que clama por liberdade, na ansia 
de sair A superflcie para nao gerar novamente a materia e o espfrito, isto e, para que ele 
proprio seja engendrado. 

O homem deve alcancar a libertacao de Deus e das repressbes que sAculos de 
crenca criaram. E ele que deve dar sentido divindade e nao esta a vida do homem. O 
Poeta nao consola o ser humano, mas o desespera afirmando que Deus nSio e mais 
eterno que ele e nao lhe promete a imortalidade, mas sim a morte. 

A "liberdade absoluta" A para Ulisses/Kazantz~kis uma visao do mundo sem 
Deus e sem esperanca 

Para o Poeta a vida A "uma centelha que brilha, por um instante, entre duas noi- 
tes intermin6veis". O homem vem do abismo, descreve a curva biolbgica e deve voltar 
para o abismo. Ele assume sozinho a responsabilidade de sua salvac%o - sem espe- 
ranca de justificar metafisicamente sua vida, mas tambAm sem medo de uma conde- 
nacilo eterna. Nao o aguardam nem recompensas. nem punicbes, pois s6 hA o Nada 
ap6s a revelacao do "grande, admiravel e abominhel mistArion da vida. 

Imbuldo dessas ideias, escolhe o Poeta o epigrama que deve ser gravado em 
seu tliimulo, sintetizando suas concepcoes sobre a conquista da liberdade absoluta: 

"NBo temo nada. 
nao espero nada, 
sou livre!" 

NBo parece que Kazantzhkls tenha dominado cabalmente sua ansiedade metafl- 
slca. 



Sua luta espiritual, comenta Mltshkis:'. "faz lembrar a pedra de Skifo, na medMa 
em que ele proprlo repetidamente nos assegura que. em sua vlda tada, lutava para ga- 
nhar essa bttima forma de Ilberdade e que. no momento em que cria jB plsar o Cilmo 
degrau, subitamente verificava que se achava de novo multo bnge desse eievadlssimo 
bem e Ideal em que tlnha posto sua vida. 

Idas e vindas. pois, tBo frequentes mas tambem tao naturals na luta esplrituai de 
um homem!" 
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VER, OUVIR, INTERPRETAR: a proposito dos 
Sete cmtra Tebas de Esquilo 

Jacyntho Lins Brandao 
(FALE-UFMG) 

Ce bavall a pour but d'analyser les relatlons entre Ia mlse-en-sdne et le dlscours dans le Sept 
contre Thbbes d'Eschyle. On y Btudle les donnBes vlsuelles et audltlves en rapport avec le dlscoum . 
en soullgnant lew valeur dans Ia constnictlon.du tem dramalique, du epetecie el du deetln baglque 
d 'hkc~e .  



Os Sete contra Tebas costunam ser considerados, por grande parte da crltica, 
como um dos melhores momentos do teatro de Esquilo. Conforme o ponto de vista de 
KHb, a peca seria o representante mais bem acabado da por ele chamada 'tragedia an- 
tiga", correspondendo ao que o Edipo Rei de Sbfocles 6 para a "tragedia intermgdia"'. 
Isso supbe que, nela, se realiza de forma exemplar uma certa concepciio da tragddla, a 
"tragedia de uma personagemw, sendo Eteocles "o primeiro homem do palco europeu" 
(1972106). Ora, a avaliac8o de K i ,  colocada na dependencia de uma certa tipologia, 
desvela o impasse que, para aiem da mera constatacao do que hb de positivo nos Se- 
te, toma a peca de dificil fruicao para um leitor moderno2: apenas se admite sua ata 
qualidade no contexto de uma tipologia que. embora nao seja cronolagica, n a  deixa de 
ser marcada por uma intencao evolutiva3 que repete, em outros termos, o ponto de vis- 
ta aristoteiico de que cabe a Esquilo uma etapa na evolucao da tragedia, por ter ele e le 
vado de um para dois o numero de atores, dlminuldo a importancia do coro e f&t do 
dialogo protagonista (Poetica, 1449 a). De outra forma, a mesma constatacao da im- 
portancia de Esquilo nessa "evolucaon repete-se em Murray (1943), que o qualifica de 
"criador da tragedii", em Lesky (1 976) e em outros. 

Niio pretendo negar essa posicao referencial do drama de Esquilo no contexto do 
que poderia te-lo antecedido ou sucedido. Gostaria, no entanto, de tentar uma aborda- 
gem dos Sete que, abstraindo de sua localizacao na histbria do teatro btico, ou seja, 
absolutizando a obra no que ela 6 em si mesma, procure aquilatar seus valores do pon- 
to de vista das func6es poetica, estetica e comunicativa do pr6prio texto4. Isso supoe 
que se deva considerar o texto, antes de tudo, segundo sua intencionalidade, isto 6, um 
texto drambtico, destinado A representacao e nao A leitura. Ao contrario de Aristbteles, 
considerana amscado admitir que qualquer obra trbgica "pode atingir sua finalidade, 
como a epopeia, sem recorrer a movimentos, pois uma tragedia, s6 pela leitura, pode 
revelar todas as suas qualidades" (Po4tica, 1462 a). Sem entrar em outros detalhes, 6 
necessario voitar sempre a insistir no ponto ja reiteradamente repetido pela teoria do 
teatro de que o mesmo compreende texto, ator e publico, pelo menos da forma como o 
teatro A entendido e praticado no Ocidente, a partir do modo como se instituiu desde 
seus primordios na Gr6cia. Sintomaticamente, o passo citado de Aristbteles ocorre no 
contexto de critica aos maus atores, tratando de concluir a respeito da superioridade da 
tragAdla sobre a epop6la, pelo discemimento do trabalho do poeta daquele do ato?. Na 

1 - A classliicacao proposta por Kitto inclui quatro tipos 1) a 'IragBdla Ilrlca"; 2) a 'Iragedla anti- 
ga"; 3) a "tragBdla IntemBdla"; 4) a "trag4dia nova". Tal classlflcacao B de ordem Upol6glca e nkio 
historico-aonolbglca. 

2 - Mumay (1943: 145) reconhece esse fab: "Pocos lectores modernos conslderarlan Los Siete 
conira Tebassu drama grlego favorito". 

3 - Esse sentido 6 patente Inclusive na utilizacao dos termos "antiga". "lntertnedla" e "nova". 
embora a 'evolucao' nao colnclda com a cronologia. 

4 - Tomo os conceitos e terminologia de Jauss 1977. 
5 - ". . . tal censura (de exagero na representacao) nAo atlnge a arte do poeta. mas slm a do 

atof". Pobtlca 1462 a (parenteses meus). 



verdade, a distincao A apenas formal e feita num contexto marcado, pois logo adiante 
se admite a superioridade da tragedia justamente "porque contem todos os elementos 
da epopeia (chega ate a servir-se do metro Apico), e demais, o que n%o A pouco, a me- 
IopQia e o espetaculo c6nico que acrescem a intensidade dos prazeres que lhe sao 
proprios" (PoMca, 1462 a). 

Sabe-se que a trilogia em que se incluhm os Sete teria sido muitlssimo aprecia- 
da em seu tempo. A ela coube o primeiro prdmio em 467 e, Segundo Ateneu (21 f), a 
montagem obteve grande aceitacao sobretudo pela atuacao do bailarino Telestes que, 
com sua danca justamente nos Sete, conseguia fazer que o publico "visse as coisas 
que estavam ocorrendo" (cf. Murray 1943: 146; tarnbAm Silva 1983: 171 -1 72, em espe- 
cial nota 79). Trata-se, nesse caso, de observacao relativa diretamente ao processo 
drmAtico: ver, na verdade, A o que ha de mais teatral no teatro, lugar onde se v& O 
que haveria pois de superior nos Sete poderia ser entendido neste sentido: uma estru- 
tura de tal forma concebida e articulada que tornaria posslvei a fruicao estetica do es- 
petAculo enquanto objeto de visao. A distancia que pode existir entre a apreciacao do 
leitor moderno e a do espctador antigo, nos termos propostos por Murray, poderia ser 
detectada a partir da diferenca entre leitura do texto e visao do espettlculo. Isso poderia 
mesmo induzir a crltica que se baseia na leitura a considerar de um ponto de vista 
equivocado os fatos, admitindo ser inferiores justamente; aquelas obras em que o es- 
petaculo, deixando de ser o que ha de "menos artfstico e menos pr6prio da poesia' 
(Po6tBca, 1450 b) na tragedia, participa efetivamente da composicao poetica, dos efei- 
tos est6ticos e da intencao comunicativa da obra. O espetaculo deixa de ser um dado 
assessorio e prescindir~dele afeta a fniicao e compreensao do objeto. Nao se trata de 
discutir sobre se esse tipo de peca tem mais ou menos valor que outros em que o carA-' 
ter espehcular 6 menos importante6. Interessa antes constatar que o espetAculo pode 
ter peso diferente em pecas diferentes. Se tendo a concordar que, em pecas como 
o Edips de Sofocles, o texto (o mito, a "lntima conexao dos fatos") tem enorme re- 
levancia sobre o espetaculo, acredito que em pecas como os Sete este assume im- 
poriancia considerAvel. 

Crendo nisso 6 que proponho meu angulo de abordagem do drama esquiliano em 
pauta: uma avaliacao do papel que tem nele o ver, o ouvir e o interpretar. Em principio. 
trata-se de algo imposslvel de se avaiiar. jA que nao dispomos de registro do espetacu- 
10, mas apenas desse ponto de partida que A o texto dramaiico. Como ponto de partida, 
entretanto, intencionalmente direcionado para a representacao, o texto pode fornecer 
indicacbes referentes a sua forma plena de realizacao, o que Aristbteles j6 admitia ao 
afirmar que, no teatro, "o visual se manifesta na leitura e na cena" (Po6tlc& 1462a).DC 
to de outro modo, com maior abranghcia. o texto dramAtico possui "slgnos do espetb- 

6 - corroborando seu ponto de vista sobre o problema, Arlstoteles cita o Edlpode S6focles: "o 
mito deve ser composto de tal maneira que. quem ouvir as coisas que v30 acontecendo, alrida que nada 
veja. so pelos sucessos trema e se aplade. como experlmentarti q u m  ouca contar a hisk5ria de Edlpo. 
Querer produzir emocbes unicamente pelo espetaculo 4 processo alheio A arte e que depende mais da 
coregia" (PoBtlca 1453 b). 



cub"', as marcas de teatraiidade que confirmam a intenctio que regeu sua composictio. 
Essa intencao, em vista da finalidade do trabalho poetico, tem necessariamente con- 
sequ6ncias para a tessitura da obra, do mesmo modo que, nos poemas homericos, a 
finalidade deteminada pela destinactio oral dos poemas gera uma s4rie de marcas no 
texto m o  produto. Se. nesse caso, como pioneiramente demonstrou Parry (1980), a 
oraliade afeta as tecnicas de composicao, tambem no caso do teatro a representacao 
e o espetaculo o fazem. Ainda que de modo fragmentario, creio que se pode, a partir do 
Onim dado de que dispomos, o textoe, abordar'o aspecto espetacular. Nao apenas pelo 
interesse de saber mds sobre a reaiizacao plena da tragedia Atica, mas, sobretudo, na 
busca de maior compreenstio do pr6prio texto. 

Essa Ultima intenctio A a minha - aplcada aos Sete contra Tebas, pois pare- 
ce-me que neles, mais que em outras pecas, as marcas do espetaculo se fazem notar 
nao de modo marginal mas integrador. O espetaculo, nesse caco, na0 apenas acres- 
centaria mais prazer A fruicao est6tica. mas, inseparavel do texto, A parte integrante 
das funcbes poAtica e comunicativa da obra. O texto A portanto o ponto de partida e o 
ponto de chegada e ntio imagino que possa ser de outra forma, ja que A o documento 
por excelencia que possulmos. A questao coloca-se, na verdade, em orientar de tal 
modo a leitura que se possa tirar dele o mAximo de informacao e de sentido. 

1. Ver: o 4fono discurso 

Julgo que a caracteristica beisica dos Sete A por sobre a cena uma situacilo a 
huis dos. Se coubesse acrescentar um subtftulo ti peca, eiucidativo de seu careiter, 
sugeriria algo como "a cidade sitiada". Mais ahda: nao consideraria nem mesmo o pro- 
cesso de @r a cidade em sRio, mas o pr6prio estado de sitio, uma vez que estamos 
diante de uma situacao estatica, que poe a cidade sozinha diante de si mesma Hei um 
perigo externo que. contudo, nao se materializa sobre a cena, a nao ser atravAs de 
indldos que, interpretados, conformam o desenrolar da acao. De fato, os sinais do que 
se passa no exterior e conforma o perigo que gera a situactio de crise que, por sua 
vez, instaura a esfera dramatica e trdgica penetram na cena unicamente atravAs de 
dois canais sonoros: os'nildos e as falas do mensageiro e do coro, sendo interpretados 
pelas personagens reclusas na cidade - o coro e Eteocles, em primeiro grau; o publico, 
em segundo grau. 

Voltemos ao ponto de partida: th6atron A 'lugar em que se ve'. Existe uma cena 
em que se rnateriaiizam as coisas e para a qual se constrbi o discurso dramatico. Tudo, 
no teatro, visa ao visual, deve ser transposto para uma esfera visual. O que nao signM- 

7 - "De fato. os slgnos do espetAculo que. nas pecas em geral. encantamos no texto secunda- 
rio ou sub-texto. na tragedla grega sdo expressos pelo Bxto princlpal. Isto 6. pelo texto pronunciado" 
(Malhadas 1987: 33-34). 

8 - Eveniualmente podemos dispor de regktros vlsuais de cenas do teato antlgo w de cenas 
plntadas Inspiradas na mlss-en-dae do teatro. SSBo contudo dados esparsos. de dlfkll Interpre- 
tecb. 



ca, por outro lado. que possa ou deva ser slrnplesmente visual, ma8 tambem o visual 
mediatlzado pelo auditivo, entendido como o que se costuma chamar de "efeito sonoro" 
ou como a fala articulada, o dlscurso. Retomando a concisao da formula aristot&ca, VI- 
sua1 e auditlvo devem estar conjugados. pois no teatro o "vlslvel estA tanto na leitura 

Y I. a \ O *  Cr >I quanto nas acoes" ("7; ZvctPY'2s EXEL ~ a l  hv 79 a v u y v w / o e ~  K a t  e m  TW epyov" 

PoBtica, 1462 a). ou tanto nas palavras (ditas ou escritas) quanto nos fatos represen- 
tados. 

No huis cios da cidade sitiada ha, realmente, pouco a representar. Do texto, po- 
derlarnos Inferir aspectos de mise-en-sche, poucos contudo com seguranca, mu,itos 
hipot6ticos que dependem mais da sensibilidade de uma leitura de cenografo que de 
dados documentalmente verificavels. Assim, do discurso em segunda pessoa lntrodu- 
zido no primeiro verso peb vocativo "KAdmou pollta?' supbe-se a presenca de figu- 
rantes na cena aos quais Eteocles se dirigiria, bem como as ordens dadas a partir do 
verso 30 poderiam corresponder a movimentac%o desses figurantes, coloca?do-se eles 
a postos na defesa da cidade. Se admitirmos o ponto de vista de Tapiin, referendado 
por ~idal-~aque?, de que nao h8 na tragAdia diicursos desiinados ao publico, Et&cles 
s6 poderia estar se dirigindo a outras personagens cuja presenca o texto nao teria re- 
gistrado, jA que nao Ihes cabe fala alguma. 

A conclusao, contudo, nao deve ser absoluta, uma vez que possulmos, das pe- 
cas conservadas em sua integridade e que, portanto, permitem uma anajise mais segu- 
ra, apenas mais dois exemplos de pr6logo em segunda pessoa - no Edipo de Sofocles 
e nas Suplicantes de Eurlpides - sendo indubitavel apenas no primelrb caso que o 
ator se dirige a outras personagens em cena, o que se deduz do seguimento da acao. 
Por outro lado, h4 exemplos de prologos dirigidos n%o diretamente, mas em segundo 
grau, ao p6blic0'~. como nas Bacantes e Fenfclas, na Hbcuba. no Hbracles, nas 
duas Ifigbnia, no Hipblito e na Helena, singularmente todas elas pecas de Eudpldes. 
Para al6m do problema do destinatario, o que todas essas falas t6m em comum 6 o fato 
de apresentar ao publico a sltuacao de crise em que tem lnlcio a ac5o tragica. Por mais 
tentadora que seja a possibilidade de deduzir do prologo dos Sete a evidencia da pre- 
senca de figurantes sobre a cena, julgo preferivel ater-me ao unico dado incontestavel 
de que o discurso de Eteocles pinta para o publico a situacao em tomo da qual se de- 
senvolvera a intriga: Tebas sitiada. 

E secundario. na verdade, se a fala A "iiustrada" pela representacAo das acoes 
que refere, ja que o discurso. por si s6.6 capaz de Instaurar a realidade dessas acoes. 
Nao vejo como pudesse ser menos eficaz se Et6ocles estivesse sozinho sobre o pal- 
co. Em UlUma lnstancla, os figurantes podem estar presentes mas sso dlspensavels. 
ainda quando se registe em Esquilo o recurso de colocar em cena personagens mu- 
das, o que me parece nao se aplicar a esse caso. pols o silbnclo da Violbncia no Pro- 

9 - Ct The Stagecrait of Aeschylus. Oxford. 1977. cltado por Vldal-Naquet 1986: 122. 
10 - O 6nderecamento n6o 6 direto por n0o sero texto em segunda pessoa, mas-6 evidente que 

toda a fala tem sua raz0o de ser em vlsta do pilblico. pols a personagem. multas vezes. se apresente: 
eu SOU Dionlso (Bacantes): chamam-me Jocasta (Fenlcias); etc. 



meteu prisioneiro A eloquente por ser fico de significado, o que nao aconteceria aqui. 
"Ver as coisas acontecendo", no meu modo de entender, diz respeito mais a uma visao 
mediatkada pelo discurso que a qualquer tipo de reafismo. 

Ainda outras hip6teces que depreendem acoes do texto padecem da mesma in- 
certeza. Penso nas sugestoes de que os sete guerreiros tebanos que deverao opor-se 
aos sete inimigos estao em cena, no momento em que sao nomeados por Eteocles. o 
que considero muito irnprov6vel (ao contrario do que supbe Kitto 1972: 209). ou de que 
o dialogo de Eteocles com o coro, a partir do verso 677, seja escandido pelo armamen- 
to do mesmo como hopiiia (cf. Schadewaidt, Die Woffnung des Eteokles, apud Vidal- 
Naquet 1986: 120), o que produziria um belo efeito em termos de marcacao de cena, 
mas cujas evidencias nos faltam1'. Mais seguro parece fazer depreender o sistema de 
fazer ver as coisas da atividade daquela personagem que, na peca, tem como funcao 
ver e fazer ver. o espiao. Sem duvida, A atravAs dele que os reclusos na cidade sitiada 
podem ver o que se passa extra-muros. E atraves dele que o pr6prii estado de sRio 
penetra na cidade e mesmo, em outra escala, no teatro. 

Desde o inlcio cabe ao espiao introduzir o dado primordial da peca: os sete inimi- 
gos que atacarao as sete portas. Significativamente sua primeira fala se abre com a 
explicitactio de seu pr6prio estatuto - aquele que ve e que traz evidencias - de que de- 
pende a autoridade do que lhe cumpre realizar no contexto da acao: 

Da acao do ~ a t b p t e s ' ~  a do phAron saphe14 conforma-se um clrculo de transmissao 
visual, efetivada nao diretamente, mas pela intermediacao do discurso. E desse modo, 
e apenas desse modo, que os sete guerreiros inimigos ganham a cena, bem como A 
pelo discurso de EtBocles que os seis campebes tebanos o fazem. Ou seja: a presenti-. 
ficactio de realidades concretamente ausentes que o mensageiro proporciona a Eteo- 
cles, Eteocles proporciona ao publico ao nomear e descrever os seis guerreiros teba- 
nos. 6 a funcao do Katoptes ph6ron saph6 que Eteocles repete, fazendo, ele 
tambBm, ver as coisas ao publico. 

Ainda o coro participa dessa funcao. Suas primeiras palavras fazem referemia a 
cena grandiosa e terrivel dos cavaleiros que fluem contra a cidade, ao p6 que se eleva. 
>I >) v 

"avaufios oa&is E T U ~ O S  ayyeXosn (V. 82: "mensageiro sem voz, evidente, verda- 

1 1 - Oubo indfcio. mas de pouca relevanua para este estudo. diz respeito a presenca na cena 
de ectdtuas dos deuses. como poderia depreender dos v. 94-95. 

12 - "chego eviddncias de IA. do exercito. kazendo e espiao eu proprio sou dos fatos." (Na ba- 
ducao das citacbes gregas, opto por me ater o mais literalmente possivel ao original). 

13 - O temio define bem o estatuto da personagem: a intencao de sublinhd-lo fica evidente pela 
6nfase oblida com o uso de autose egb 

14 - Saphds tem evldenteniente unia carga vlsual a partir de seu sentido prlmelro: 'claro'. 



deiro")15. AtravAs do discurso impoe-se a evidhcia que, sem palavras, os indfcbs 
apontam. Assim como o mensageiro, na funcao que lhe A proprla, faz ver, traz evMAn- 
cias, os indfcios tambem fazem ver ao coro o pedgo que se aproxima e este, transpon- 
do o visto para o nfvel discursivo, faz ver o mesmo ao publico: seja a 'wda de homens 
de capacetes onduhntes' (v.113). seja 'a muttidb de escudos brancos' (v. 90-91) ou 
o sRio da cidade (v.287-300) e mesmo, projetando-se sobre o futuro, o aspecto da cida- 
de conquistada peb inimigo (v.321-344)16. No universo visual (visfvel, evidente: sa- 
pht3s) que tal discurso instaura, exige-se apenas que se veja o se que se evidencia; 
Fato sublinhado na supiica dirigida aos deuses, que pede (ordenando no imperativo): 

J f  
=fko\L ~ O X L ~ O ~ O L  a a v 7 e s  LTE XOovoc, 
>I 
LOETE aapO<vwv 

V 
;KEULOV X6xov &ouho<~Uvac uaep" (v.110-1 12)18. 

2. Ouvir: a fala dos ruldos nos ruldos da fala 

Do interior da cidade sitiada nao A entretanto ao visfvel que cabe papel principal, 
a nao ser em segundo grau, como vimos. De fato, no huis cios que o estado de sitio 
supoe, a angustia impoe-se justamente pela carencia de visao direta e nao mediatizada 
do que se passa no exterior, geradora de incerteza e de medo. E ao medo que se refe- 

R ) J /  
rem as primeiras palavras do coro, no parodo: "8pev"pu cpof3ep& p ~ y a h  axq" (v.78: 
'"Grito de medo e de grande dor")lg. Embora os discursos precedentes de Eteocies e 
do mensageiro tenham exposto a situacao, com o canto turbulento e angustiado do co- 
ro 6 que, de fato, cresce seu impacto - em outros temos, materializa-se sobre a cena 
aquilo que a peca visa a mostrar. Essa materializacilo depende assim menos do que se 
realiza por acdes e mais do que se diz (dizer 6 tarnbem um modo de agir no teatro, ou o 
modo de agir por excelencia), na danca enbuquecida das mulheres tebanas. Se A ver- 
dade que atraves da danca do bailarino Telestes A que o publico lograva "ver as coisas 
que estavam ocorrendo", fica claro que esse ver tem uma amplitude maior e que se in- 
clui nele a mediacao do discurso verbal, que orienta e da sentido A prbpria danca. 

Ha ainda outro aspecto. A angustia que toma conta do coro depende das infor- 
macoes que o mesmo pode decodificar do que se passa fora da cidade. De um lado, ha 

15 .- A ordem em que os adjetivos aparecem 4 bastante significativa: diferentementre do espitlo. 
a poeira 4 sem voz; mas nem por isso menos verdadeira. 

16 - Ainda em outras ocasibes o coro descreve fatos que se passam sobre a cena, com toda 
probabilidade, como a entrada do mensageiro e Et4ocles que para junto dele acone, nos v. 369-374. 
Em princfpio. essa lunctlo comum do coro (e mesmo de outas personagens no teatro grego) ntio 4 dife- 
rente da que venho analisando. Apenas se dA ela, nos Sete. de toma mals ampla e em grau mals 
complexo. 

17 - "6 nume de capacete de ouro. olha, olha a cldade". 
18 - "deuses que tem a cldade. bdos, vlnde! 

vede das virgens 
supllce batalhtio contra a exravidtio!" 

19 - Sobre a questao espedflca da angustia e do medo no teatro de 6squllo. pode-se consultar 
Romllly 1971. onde se fazem conslderacbes tambtim a proposito dos Seta 



o que se sabe atravds do mensageiro e que 6 do conhecimento tanto do coro quanto do 
plibtico. De outro lado, hA os dados que o coro, ele mesmo, pode perceber e Interpretar, 
em conjunto m O pCibllco: Inlclalmente, um dado vlsual, a poeira acima referida; mas 
logo a seguir, com grande forca, uma detalhada seq06ncia de dados auditivos. denun- 
ciadora do exbrcito que se aproxima e assedia as portas da cidadez0. 

A importancia desses bltimos tem sido realcada pela critica, que geralmente con- 
corda em atribuir-lhes o papel de destaque na miseen-s&ne (Kitto 1972: 241 ; Romily 
1971 : 17-18, em que op6e a Imaginacao; Murray 1943: 149-1 50). Nao seria absurdo 
admitir essa hipotese, embora a propria fala do coro, sozinha., pudesse provocar o 
mesmo efeito2'. De qualquer forma, tambAm nesse caso temos um processo de c m u -  
nicacao mediatizado, jA que o coro transmite o que ouve, com o mensageiro transmite o 
que v6 . O proprio canto do coro, turbulento, poderia por si dramatizar o Impacto sono- 
ro. 

Toda sua fala A singulamente marcada no nlvel do estrato fbnico, sobretudo nos 
trechos alusivos aos mfdos percebidos (ktypoci. Assim, nos versos 83-84, que descre- 
vem o estrbpito ,das armaduras e dos cascos dos cavald2, encontra-se uma sequbn- 
cia de quatro palavras, que ocupam boa parte dos dois versos, constitutdas quase que 
exduslvamente de sons labials e dentais aitemados, sugerindo um efeito que, foneti- 
camente, corresponderia a algo como pt (lmitacao do som provocado pelos cascos ou 
pelas armas que se chocam?): 

20 - Romiliy (1971: 17, nota 1) enumera a sequ@ncla desses dados que t h  influ@ncla direta no 
estado de dnlmo do com: a poeira apenas, o barulho dos cascos (v.83). os clamores (v.89), o barulho 
dos escudos (v.100). o dos canos (v.151) e das pedras conbaos muros (v.158). 

21 - O argumento de Murray (1943: 149) de que seria "fatal" que ao grito "de uma mulher" (sic) 
no verso 100 ("ouvis ou nao ouvls o choque dos escudos7") nao acompanhasse o rufdo conespondente 
n8o me parece decisivo. Pelo conbcirio. a forma como a pergunta 6 feita - ouvis ou naoouvls? - parece 
an!es sugerir que os rufdos referidos, se de fato percuudos. nao deveriam ser muito nitidos. 

22 - "E prna os campos de minha terra o hagor dos cascos: 
apressa-se, voa e ribomba ..." Romlily (1971: 17) entende hopl6ktyposcomo "fracas des 

sabots"; etimologicamente. ambas as leituras seriam justificAveis, o que torna o termo mais rico do pon- 
to de vista que aqui Interessa. 

23 - Hci notdvei regularidade na aiternancia de lablals e dentais surdas. com apenas uma 
ocorr6ncia de sonora (d). al6m de duas guturais tamb6m surdas: pldlplkltlpl lplVkl(mp)lWpltlV. Existe 
uma ordem relativa nessa sucessao. que poderia ser assim representada' 

t (Y) t (e) - t (a) 
P (os) t (81) -- t (ai) 

Note-se a ocon6ncia paralela do grupo oduslva mais vibrante (plolkhd). alem da conespondh- 
cla marcada em -mptetaVpotatal. 



O mesmo acontece no verso 100, que se refere o ruldo dos escudos, 

centrando-se o.efeito na concentracao de consoantes surdas oclusivas (que a gramati- 
ca grega trata sugestivaments de explosivas), cuja tdnica corresponderia h sequhcia 
kf presente tanto em akoute (ouvis) quanto em Ktypon (estrBpido) 25. 

Fixemo-nos neste ponto por um momento: de um lado h6 rufdos; de outro o ouvir. 
Por mais que se entulhasse a cena de efeitos sonoros. estes apenas teriam sentido na 
medida em que fossem ouvidos corretamente. O mero fato de se ouvir nao significa 
grande coisa - B preciso saber, num caso, que se trata do choque dos cascos ou das 
armaduras; em outro, de escudos; ainda das pedras, dos carros, etc. Ora, apenas o 
coro pode ouvir e, em segunda instancia, fazer o puublico ouvir. Dar ser irrelevante se 
os rufdos se produziam concretamente e de que natureza eram. O Importante 6 que, 
em qualquer caso,,se o coro nao mediatiza sua producao, representando-os (o que, em 
certa medida, faz concretamente, atravBs, das ressonancias fonicamente obtidas), pelo 
menos os ecoa em seu discurso e, a partir disso, faz ouvir o que se passa. Como aci- 
ma observei ser imperioso ver. segundo as suplicas dirigidas peb coro aos deuses, B 
igualmente imperioso ouvir. 

Poder-se-ia argumentar que estes versos se referem nao ao ouvir ruldos belicos 
que atomentam o coro, mas As suplicas que seu tormento o leva a dirigir aos deuses. A 
observacao B exata e da margem a que se possa discutir com mais detalhes o que se 
pode chamar de estrato sonoro da peca: de um lado existem sons materiais Inarticula- 
dos; de outro o som da fala humana. Ambos estilo em estreita relacao e ambos se so- 
mam para produzir o efeito tragico. para fazer ver a cidade sitiada. 

De uma parte, a fala humana, no ritual do panico, imita a sonoridade confusa que 
percebe fora da cidade. atrav4s das aliteracbes que dominam todo o primeiro canto do 

24 - "ouvis ou n5o ouvls o iragor dos escudos?" 
25 - Ocorre apenas uma consoante sonora (d). em aspldon De novo se pode observar alguma 

Absbaindo da M c a  sonora. teriamos uma seqii6ncla bastante regular k t  alternando com outros 
sons surdos Isolados. Alnda o verso 151 apresenta ~ssonAncla notavel. baseada na seqiibnda de la- 
blais (blmlphlp: "&opov & P p & ~ w ~  & p p i  TOALV KAUw") reforcada pela proximidade f6nlca 
entre pbllne pbtnt que aparece no verso seguinte (1 52). De fato. todo dlscurso do coro estA repleto de 
efeltos sonoros no nlvel dos signiflcantes. ntlo obtidos de modo gratuito mas em conelacao com os slg- 
nlficados (o verjo 151 descreve o ruldo dos carros em tomo da cidade). 

26 - "ouve. de Zeus 
Arbitro sagrado do flm da guena ..." 

77 "ouvi as virgens. ouvi plenamente 



coro. O coro faia uma linguagem apenas em parte humana, em que o significante inva- 
de e sequestra esferas que deveriam pertencer exclusivamente ao significado. Em ou- 
tros termos, o significante deixa de ser apenas instrumento do espfrito, cresce em au- 
tonomia, sublinhando justamente o que tem de material, e pode ter mais significado que 
o proprio significado. Trata-se de um embrutecimento da linguagem, o que lembra a 
acusacao de Et4ocles contra o coro, ao observar que, com sua danca, semeia entre os 
cidadaos "gpsy khon kdken" (v. 192). Ora, Apsy khos significa 'sem coragem'. Umi- 
do', como em geral se traduz o termo nessa passagemz8, sentido derivado da ideia fite- 
ral de 'privado de psy khb ('sem vida', 'sem animo')2g - mas, lido na plenitude etimolo- 
gica, pode significar ainda 'sem alma' (enquanto psykhh se opoe a &ma, corpo ou 
cadaver) ou 'sem inteligencia' (entendida a psykh6 como sede dessa faculdade30). 
Al4m pois de 'timidez medrosa', a expressao poderia dar a entender uma 'ma dispo- 
sictio privada de esplrito (ou de inteligencia)'. E nao 6 essa privacao de esplrito, essa 
mescla inumana da fala com a sonoridade desariiculada das coisas que caracterizaria 
de modo marcante e particular o canto coral em quecta07~' 

Por outro lado, os nifdos falam apenas etrav4s do coro. Falam ao coro que, os 
ecoando, fala por eles. Toda a larga reprimenda de Etbcles contra as mulheres ba- 
seia-se, enfim, nesta ordem: escutai a voz dos ruldos mas sem demonstrar. Ou seja: 
ouvi, mas nao ecoeis; ouvi, mas nao faleis: 

Eteocles desautoriza e proibe essa faia de mulheres que ecoa sons inumams para de- 
clarar-se o Unico interprete (cf. v. 248)33, prescrevendo-lhes o tipo de discurso que de- 
vem &sumir: ouvir o prbprio discurso de Et6ocles e acompanha-lo (ecoa-lo?) com 
o ololygmbs, conforme o costume grego (~.267-269)~~. Nao fazer isso, significa cola- 
borar com o inimigo, enfraquecer uma cidade que fala a voz da Grecia ("pblin ... 
Hellados phthbggon kh60usann - lieralmer:te, cidade que versa o som da Gr4cia - 
v. 71-73), conforme a definicgo dada em passagem anterior pelo pr6prio Etbcles. 

28 - Mazon ( in  Eschylie 19531 17) traduz "Aspykhon kilden" por "IAchetd peureuse". Os 
sentidos referidos, alem de nessa passagem de Esquilo. sao atestados tamb4m em Arist6tele.s e Xeno- 
fonte (Cineq, 3. 2,). conforme anotam Liddel-Scoa e R o d  (s.v.). 

29 - Ci., por exemplo. Eurfpides, Hipolito 952 (em que se op6e animal a vegetal). tamb4m re- 
gistrado em Arqufiow, Simonides, Plat5o. etc. 

30 - Esse sentido de psykh4 6 registrado em Herbdoto 5.124 "psykhtin ouk Akros". 
31 - Eteocles acusa ainda o coro. no verso 186. de lancar gritos que sao "misdmata sophrb- 

non". objeto de 6dlo para os sensatos (ebmologicamente. para os que tem mente sadia). 
32 - "Coro - Sem ddvida ouco bem dos cavalos o relinchar". 
"Eteocles - Ouvindo agora n8o demonstres claramente ouvir". 
33 - Signiiicativamente a primeira investida de Eteocles contra as mulheres (v. 182-202) temilna 

com a questao "8kousas ouk Bkousas. B kouphtli 16go?". que ecoa a prbpria fala do coro no ver- 
~0.100: Sobrepondo-se ao a r o  e aos rufdos que este imita. 4 como se Et4ocles quisesse marcar que se 
.impde t a m b h  A "fala" turbulenta e inumana aue vent d3 exterior 

34 - Sobre a importllnda desse grito ruual e sobre seu significado nesse wntexb..na disUnc0o 
entre o lenilnino e o mescullno. ver Vldal- Naque( 1986: ! 25. 



Tambem o coro sublinhara anteriormente a vergonha de ser submetida Tebas a um 
"heterophbnoi strat67' (v. 170). passagem diffcil de se interpretar se tivermos pre- 
sente que os atacantes soo, eles tambem. gregos. Mas nilo se poderia lembrar que a 
Unica voz do inimigo presente na cena, sem mediacao, A aquela constitulda pelo estrA- 
pito inarticulado das coisas com que o coro dialoga? 

A fala do coro, entregando-se ao medo, embrutecendo a linguagem, fazendo-se 
dpsykhon, reduplica, dentro da cidade, a fala do inimigo. Aos ruldos exteriores do 
exercito (co)respondem os ruldos emitidos pelas mulheres no interior. Barrado pelas 
rr:uralhas, o inimigo jti penetrou portanto, de um certo modo, na cidade, espalhando pa- 
nico entre seus habitantes. Mais ainda, encontrou neles (nas mulheres do coro) seu 
principal aliado (cf. v. 193-194). Nesse contexto, ganha novo significado a observacao 
mis6gina de EtAocles de que as coisas do exterior dizem respeito ao homem e a mulher 
nao deve se manifestei: 

Mais que simplesmente repeti r um lugar comum, em que taxothen signifique 'as coisas 
fora de casa', a observacao poderia aplicar-se cidade sitiada, referindo-se o termo ao 
exterior da propria cidade, onde se encontra o inimico e~trangeiro~~. As mulheres cabe 
"ficar dentro" (e'ndon oQsa - v. 201), o que nesse caco nao significa voltar para dentro 
de casa, mas cessar de ouvir, ecoar e diaiogar com os rumos que invadem a cidade a 
partir do exterior. 

A divisao de fuiic0es entre homens e mulheres e sua oposicilo A que da lugar 
assim A tensao dramatica que faz caminha: a acao. Como bem observa Reinhardt 
(1972:75-76), drama significa, nessa Apoca, menos uma acao progressiva que um 
complexo de relac6es e de tensbes 3:. Essa tensao constrbise justamente pelas dife- 
rentes leituras que Eteocles e o coro fazem da situac8o. De um lado, o protagonista 
quer afastar os indlcios de perigo, quer cala-10s pelo autodomfnio, pelo domlnio das ou- 
tras pessoas e dos fatos; de outro, as mulheres deixam-se dominar pelos indlcios, re- 
presentando o que eles sugerem a sua angustia, deixando-se dominar por sua lingua- 
gem e repetindo-a. O canto de 287 a 374 A um magistral exemplo de como, a partir dos 
dados auditivos que penetram na cidade, o coro pode representar visualmente o sRi, a 
tomada da cidade e o destino de seus habitantes. A partir dessa atividade interpretativa 
A que se logra fazer ver o que acontece. Ao contr4rio de Eteocles, que d4 pouca Im- 
poriancia aos indlcios auditivos, que os ouve sem demonstrar recusando-se a decodi- 
ficti-los, o coro, no envolvimento elevado a grau m4ximo pelo pavor, nao s6 os ouve 

35 "pois interessam ao tlomem. a mulher n8o o queira. 
as cuisas de fora." 

36 O termo Bxothen. aplicado ao 'exterior'. podo I;imt>6ni abrangor a id6ia do 'estrangeiro'. 
:i 7 A ohsetvac80 dlz respeito ao Prometeu pristonolrq em que se contrapoe o destino nias- 

oilino do pmhgonista ao doslino feminino de lo. 



como os v& Iktypon dedorka" ("vi o barulho" - v. 103). afirma fiteralrnente, aliando a 
seguir o dado auditivo ao vlsual: "plltagos oukh henbs dorbd' ("o fragor de nao uma 
unica lanca" - v. 103) . Ver rufdoq de fato, pode ser entendido como a principal 
funcfio do coro no contexto da peca. 

Assim se retorna ao problema da mise-en-scbne, pois sem a atividade clarivi- 
dente do coro o recurso dos' ruldos seria inbcuo. E preciso que eles sejam decodifica- 
dos atravOs da fala que os transpbe para a esfera visual. Auditivo e visual, na verdade, 
se fundem no canto ruidoso, como canto e danca se associam no desempenho do co- 
ro. O texto que pereniza um discurso voltado para essa finaiidade nao passa de um es- 
petaculo maior, ainda que seja marcado pela intencso espetacular. Ouvindo, falando, 
cantando o dancando O que o coro bgra fazer ver as coisas acontecendo de modo si- 
nest4sico. o que seria caracteristica distintiva do teatro. Como se pode ver ruldos, 
lambem se pode ouvir visoes, o que, afinal, O o que faz o publico ao ouvir as des- 
cricbes do coro e, repetindo o que faz o prbprio coro, ao representar mentalmente as 
cenas que ouve3? Ouvir e ver, saber ver a partir do que se ouve - isso 4 o que se exi- 
ge. Quebramse os limites entre os diferentes canais de percepcao na experi&ncia p le  
na da representac30. Como se pede aos deuses, esses espectadores privilegiados da 
acao trdgica, seu publico por excelencia, que vejam a cidade (v. 106; 11 0-1 12) e oucam 
suas suplicas (v. 160-165), significativamente tambem se pede que oucam a "prece de 
bracos erguidos" (kheirotbnous litas - v. 172). 

3. Interpretar: a hermeneutica dos signos 

Se as consideracoes ate aqui feitas tem algum valor, devem servir como instru- 
mento para uma abordagem da figura central da peca, Eteocles, e do que nele h8 de 
trhglco. Com raz5o se afirma que os Sete si30 a tragedia de um homem s6. Baste lem- 
brar que em EtAocles A que se cumpre o fim tragico, atravds do aniquilamento. Tebas 
se salva - a intriga da cidade sitiada chega a bom termo, a peripAcia se da da infelici- 
dade para a felicidade. Ethcles se perde - e o espectador se da conta de que, afinal, 
quem se encontrava sitiado era o herbi. O que provoca sua queda e faz com que o 
mesmo heroi que salva a cidade inteira nao logre salvar-se com ela? 

Para responder a tal pergunta seria necessario partir do pressuposto de que 
houve um e m  da parte de Et4ocles - que venha a configurar sua hamartlq nos ter- 
mos do cenceito aristot4Iico - caso conqario seu estatuto de her6i trhgico sofreria pre- 
julzo. pois o fracasso, sendo totalmente gratuito, deixaria de ter sentido. No contexto de 
uma acao que caminha com base na leitura de indlcios, o erro de Eteocles deve ser 
procurado nc modo como efetiva ele essa leitura. ou seja. estaria menos numa falha de 

38 - A ImpoitAncIa das narrativas na lrag6dia 6 realcada por (Gregorio ( 1967:6 ss.) com relacAo 
ao papel do mensageiro. que exigia Inclusive rnalor perlcla da parte do etor (ct. Plutarco. Lya  2.3.4) 

para tansnltlr ao pbblico o impacto dos latos narrados Nessa linha 6 que considero o papel do coro 
nos Sete o que a tadictio conservada por Ateneu parece c:onfirniar. 



carater ou na forca de um destino Inelutavel que na foma como o herbl bgra Interpretar 
os dados que lhe sao postos adiante pela propria situac80. O modo como faz isso reve- 
la, sem duvida, seu carhter e seu destino, mas o ponto de partida 4 a ac8o que, para 
usar a f6mula em tudo exata de VldaCNaquet (1986:130), "A um apelo constante h lrr 
terpretacao, a um jogo lnterpretativo", nos mais diversos graus, envolvendo as perso- 
nagens, o publico e os leiores de outras Apocas. Como protagonista cabe a Eteocles 
ser a peca central desse jogo de que depende o destino da cldade e do proprio herbl. 

Et4ocles n%o se encontra sozinho: ele conta com os olhos e os ouvidos do men- 
sageiro, que ate certo ponto age como seu duplo; do coro, que o duplifica Igualmente, 
mas em sentido contrario; e, de um modo menos evidente mas essencial, dos adlvi- 
nhos. Ao mesmo tempo, Et4ocles encontra-se absolutamente s6: recebendo airavAs 
desses canais os dados da situacao, cabe-lhe, e apenas a ele, ler os fatos, Interpreta- 
10s e ataca-los de modo conveniente. Missao que reconhece como sua e que assume 
de Imediato na quaildade solitaria de 

Sua funcao A a do oiakonbmos, do timoneiro que nao s6 maneja o timao, mas ainda o 
dispensa, dirige, governa e, num sentido mais amplo, considera no espfrito. Assumindo 
a condicao de chefe polRico - e esquecendo, de modo fatal, por exemplo, sua condicao 
de filho de Edipo sobre o qual pesa uma maldicao - Et4ocles sabe que a salvacao da 
cidade depende dele e que sua gl6ria pessoal depende do que Iograr fazer pela cidade 
(cf. v. 4-9), sem @r em causa o problema de sua pr6pria salvacao. Unindo seu destino 
ao de Tebas, divide tambAm com Tebas a circunsthcia de estar sitiado e nao poder 
conhecer diretamente os perigos que o ameacam. Sitiado, o heroi necessita de interlo- 
cutores que lhe transmitam os sinais da crise a serem decifrados por sua pedcia her- 
mendutica, submetida ela mesma a teste pelos proprios sinais revelam e ocultam. 

O primeiro sinal parte do adivinho (provavelmente Tiresias) referido no verso 24 - 
um sinal que marca o inlcio da acao (o nyn da cena dramatica) e a impulsiona: 

39 - "quem vlgia os n6gocios na proa da cidade. o tlrntlo manejando, as pAipebras n8o descan- 
sando em sono." 

40 - "e agora, como o adivinho diz, de pksaros pastor, nas orelhas manejando e nas entra- 
nhas, sem fogo. oraculares aves com n80 mentirosa arte - este senhor de tals pressAgios diz um grande 
ataque aqueu B. noite decldlr-se e tramar-se contra a cidade." 



Ao referir assim as palavras do adivinho, o prbprb Ehc les  introduz na acao outro dis- 
curso diferente do seu e que o informa. Fica claro tratar-se de um discurso autorizado: 
como E tk les ,  tambem o adivinho A despbtes, como a Eteocles, tambem lhe cabe a 
acao de nom8eld1. 6 significativo que o mesmo verbo seja usado com referencia as 
duas personagens (v. 3 para Etgocles; v. 25 para Tiresias), fazendo corresponder ao 
"norn8ein o tlmao da cidade" rehtivo a Eteocles, o "nom8ein com ouvidos e entra- 
nhas" do adivinho. Ao m e m  tempo que os aproxima, a mesma acao os distingue, de- 
limitando a compet6ncia de cada um, mas sobretudo estabelecendo que a Eteocles ca- 
be a oiakonomfa, mas nao o que poderiamos chamar anaiogicamente de 'otonomia" e 
"frenonomia", as quais definem a competencia do adivinho. O primeiro maneja a cidade 
mas na0 os ouvidos e o espfrito, isto A, ntio esta apto para ouvir e intrepretar. Justa- 
mente o que se exige dele nessa hora. Mas 6 cedo ainda para tirar qualquer conclustio. 

O segundo smai vem atrav6s do mensageiro, os olhos com que Ethcles pers- 
cruta o que acontece alem dos muros que o cercam. Tem-se observado com frequen- 
cia que o mensageiro nao const i i  de fato um deuteragonista, uma vez que ntio se co- 
loca como antagonista diante do her6i4'. A chave de sua funcao, com efeito, explicita- 
se nos primeiros versos de sua fala (v. 40-41), como j4 se observou acima: ver as coi- 
sas e trazer evidencias. De sua acao depende que o her6i permaneca inc6lume: 

Constroi-se assim um esquema que passa pebs olhos fidedignos e vigilantes do men- 
sageiro e por seu discurso que informa o heibi e o impele a agir conforme a oportunida- 
de ("kal tbnde kairbn hbstis Okiston labd" - v. 65). Do mesmo modo que Eteocles 6 
incapaz de ouvir e interpretar como o adivinho. 6 incapaz de ver sem o mensagek 

41 - NomBein 6 t e m  quase intraduzlvel na amplitude de seu sentido que comporta trds esfe- 
ras bAsicas: 1) dividir, distribuir, dispensar; 2) mover. agitar, manejar. governar. dirigir (como no verso 
3); 3) revoker no espfrito, observar, considerar (como no verso 25). 

42 - "...Etocle n'aura pas d'interiocuter cibyen. moins qu'on ne tienne le rnessager, que n'est 
pas un personage tagique. pour un tei intedocuteur. Mais son r618 esl purement fondionnel." (Vidai- 
Naquet 1986: 122- 123). Sobre a func8o do mensageiro na tag4dia pode-se consultar Gregorio 1967: 
61 -62 em especial, em que aponta inovacbes na relacao badidonal do mensageiro com o coro detecta- 
das justamente nos Sete(na dltima aggella que relata o Rm dos dois Imisos). 

43 - "e eu, de resto, como Rel senllnela 
o olho manterei e, pela eviddncia do discurso 
sabedor das cokas do Inimigo. inc6lume petmanecerAs." 

Deve-se sublinhar a Importancia do visual, marcada: 1) pela referencia explldta ao olho - le l  sentinela; 
2) pelo uso do iemo saphhele; e 3) pela carga visual que o termo eidbsguarda, enquanto peilelto 
de Let (o que tomaria Ildto b'aduzlr o trecho corno: 

"... e. pela eviddnda do discurso 
tendo visto as colsas do inimigo..."). Uma outra observacAo diz respeito ao termo thyrathers 

que quer dizer Inlmlgo, mas que Ilteralmente slgnlflca 'al6m das portas'. 'extra-porlad (ou extra-mu- 
ros). Ensaiando uma nova b'aducao. rnak radlcal na apreensllo do sentido literal enriquecedor 

"...e, pela eviddncia do discurso 
tendo vlsto as coisas dos (que estBo) al4m (das) portas.." 



ro. Em nlveis diferentes, tanto o discurso de um quanto o de outro revelam o mesmo fa- 
to: prepara-se um grande ataque, colsa que, por si s6, Eteocles n b  saberia. A ele, na 
condicao de rei, cabe tomar as dedsoes pertinentes a partir das inforiacbes que rece- 
be. 

O terceiro sinal A dado peb coro que, de foma ebquente e provocante, traz o ex- 
terior para dentro da cidade, simula o embate e a derrota. Na verdade, o coro age como 
verdadeiro antagonista do her6i, tanto enquanto A capaz de ver, ouvir e interpretar, utili- 
zando uma herrneneutica diferente & de Eteocles (que podedamos chamar de her- 
meneutica do panico), quanto porque representa, dentro da cidade, o perigo que o pdn- 
cipe procura evitaP4. J6 observei como este desautoriza o discurso do coro, sobrepon- 
do a ele seu proprio discurso. Na condicao de antagonista, contudo. o coro A a Unica 
entidade em cena capaz de agir sobre o heroi. Ainda que aparentemente se deixe do- 
minar, A sob sua press%o que Et6ocles toma a resolucao de designar seis guerreiros 
dos melhores para defender as seis portas ameacadas, cuidando ele proprio da sAtima 
(V. 282-264). 

a "TTTP\LY ayyekous u ~ e p ~ v o &  TE ~a \ l  ~ a ~ u ~ ~ & 3 o v c  

kdyous ftc&0ab Ka\l & y e ~ v  Xpe ias  &on (V. 285-286)45. 

O que se faz evidente nessa passagem, que coroa o processo iniciado com as paia- 
vras do adivinho e completado com as do mensageiro e do coro, A que EtAocles quer 
adiantar-se a novas palavras - antes que novos mensageiros e novas palavras ve- 
nham: mensageiros impetuosos e ligeiros (sperkhnous) e palavras impetuosas e de 
ligeiro estrApko (takhyrrbthous). 0 s  adjetivos, que podem ser sinonimos em parte, pa- 
recem apontar com seguranca para os desempenhos anteriores do mensageiro e do 
coro, para a faia precipitada de um e para o canto ruidoso de outro. Ambos, na verdade, 
preparam a escolha do heroi. Tomando sua decisao, c0ntudo.E t&ocles visa menos a 
cumprir seu papel que controlar seus interlocutores. Ao InvAs de, na esfera do kairbs, 
buscar mais indlcios que informem uma decisao madura, precipita-se46. 

Pretensao v& pois tem inlcb novo processo que, ao Inverso, repete o primeiro: o 
coro, declarand~se incapaz de conter o medo, a anguslia e o terror (v. 287-289). en- 
trega-se a novo canto ruidoso que termlna apenas com a marcha precipitada do espiao 

44 - "La cii6, dlsons-le dans un premler lemps. se touve @se entre deux dangers, un perll 
ext6rleur et celul de Ia subversbn iemlnlne". (Vldal-Naquet 1986: 123). 

45 - "antes de mensageiros bnpeluosos bem como estrepiiosos 

discursos chegarem e Inllamarem por forca." 
46 - Julgo que, para essa precipltactio, contlbul dedshramente o com. Ele 4 que lorca Etbocles. 

ao espalhar o phlco pela cldade. Do ponto de visla de EUocles o coro distingue-se dararnente do 
mensageiro, pols enquanto o dlsairso do segundo visa garaniir que o her61 permaneca ablabds, como 
0bSe~ei aclma. o do primelro bldben Iiihsl. segundo as palavras do prbprio rei (v. 201). 



que, corno da vez anterior, traz novidades (n6an ph6rel - v. 369-371)47. O proprlo 
Ethcles 4 descrito em afobada corrlda na direcao do espiao, movido pelo desejo de in- 
formar-se do 'artlkolbn agg6bu l6go3' (oportuno1 bem ajustado discurso do men- 
sageiro - v. 372-374): dessa feita, a detalhada descricao dos sete inhigos que atacam 
as sete portas. sem dbvida o momento cuhiinante da peca, para o qual tudo converge. 

Toda a fala do mensageiro esta repleta de sinais (semata) que se oferecem A in- 
terpretacao. Pareceme que VidaCNaquet (1986:132) sailenta bem este aspecto, cha- 
mando a atencao para a predomidnch de elementos visuais, compostos de " objetos 
fabricados, de objetos falantes, de objetos significantes, a um s6 tempo enquanto 
pressAgio e enquanto obras de arte". Nao 4 necessArb repassar aqui toda a s4rie de 
discursos em que se emitem os sinais aos quais Eteocles procura responder, guiado 
por certo criterio exeg4trco. Baste recordar que o carAter de cada inimiga desvela-se 
pelos sepata inscritos em cada escudo, do que, em certa medida, Eteocles descura. 
Com efeito, declara ele, abrindo sua s4rie de faias neste ponto: 

Raciocfnio equivocado, pois os sernata d o  o que se oferece ti interpretacilo, da qual 
poderia advir a salvacao do her6t9. Perpetua-se assim o erro de cAlculo que configura 
sua harnartfa, manifestada antes na precipitacao em conter novos anuncios e novas 
palavras, ou seja, em conter a impc%o de novos signos. 

De fato, ele tem seis possibilidades de escolha50. Cada un dos outros seis guer- 
reiros nao passa de delegado ou her6i, ao qual cabe, em Ultima instancia, a defesa da 
cidade, como ele pr6prio declarara desde o inlcio. Cada um dos shrnata, de um certo 
modo, aponta para Eteocles, provoca-o. Isso devia ser bastante evidente para 

47 - O  esquema B geometricamente perfeito. At6 a revelac5o final, quando o espik informa que 
Polinice esta na setima porta, temos. emoldurando a escolha do herbi, os discursos do adivinho (in- 
cluldol .no de Eteocles), do mensageiro e do wro. antecedendo-a: do coro, do mensageiro e, referido 
no discurso deste, a fala do adivinho Anfiaraos, sucedendo a eswlha (logo: adivinholmensageimlcorol 
IESCOLHAI IcordmensagelroladivInho). 

48 - "nern a apardncia de homem nenhum temeria eu, 
nern danosos vem a ser os signos" 

49 - Diierentemente de Eteocies. o mensageiro atribul aos s6mata grande importancia. esfor- 
cando-se em reproduzir w m  exatldBo o que viu, wmo promete no inkio de sua fala: "16golm 'h 
eldbs e0 (v. 375). 

50 - A delicada quest8o sobre o momento em que EtBocles toma a declsBo relativa A distibulcAo 
dos guerreiros tebanos pelas portas tem suscitado muita pol8mlca. sobretudo em vista do uso alternado 
do futuro, perieib, presente e aotisto em sua fala com o mensageiro. NBo conslden, entretanto que a 
presenca do periello justllque a tese de uma escolha prBvla (pritndpalmente se observando que, com 
relacBo R terceira porta. usa-se um presente (v. 472) e um perfello (. 473) coneladonados). O argu- 
mento decisivo, a meu ver, B que a IntencBo ditima da descricBo dos Inimigos serla emoldurar a escolha 
do her6L Por outro lado, mesno que houvesse awnteddo uma escolha pcdvia. ela s6 se materializa 
sobre a cena quando expllcitada verbalmente - Isto 6: s6 entBo passa a exlstir no unlverso do drama re- 
presentado e do pdMie que assl+ ao mesmo. Sobre a quesilo. veja-se o recente aiago de Ryzman 
(1 W7). 



o publico pois, antes de nomeados, os outros seis guerreiros sBo desconhecidos e nao 
deveriam estar nem mesmo sobre a cena5'. Sendo assim, em quem o p6blico poderia 
pensar a cada descricao do mensageiro senaoem Eteocles? Quem opor h a de TI+ 
deu, o primeiro adversario, senao o primeiro dos tebanos? Quem opor a Capaneu, que 
promete ''incendiar a cidade", senao aquele a quem mais dizem respeito as cdsas da 
cidade? NBo seria Eteocles o advershrio mais adequado para Eteocles? Contra Tieu, 
representado no escudo do gigante Hipomedonte, nao deveria lutar justamente o rei, li- 
ga& de modo estreito a Zeus em virtude da realeza? A esfinge de Partenopeu nao de- 
veria sobrepor-se justamente o filho daquele que livrara Tebas de seu flagelo? Eteocles 
descura cada um desses indfdus (convites, provocacoes), interpreta-os equlvocada- 
mente e busca solucoes tangenciais que o levam h escolha de outros guerreiros, se- 
gundo o criterio fatal de 

Merece atencao especial o sexto inimigo o adivinho Anfiaraos. Em primeiro lugar 
porque leva um escudo sem signo (sema d'ouk e p h  kykloi - v.591), o que repre- 
senta uma ruptura no esquema de significacao de todo esse trecho, em que os signos 
visuais sao o elemento bdsico. Como adivinho, Anfiaraos dispensa os signos vislveis. 
do modo como o primeiro referido dispensava o fogo, e alcanca diretamente os fatos, 
cultivando o interior (phr4n). Em outros termos, nao se move na esfera do parecer, 
mas na esfera do ser, o que se afirma literalmente nos famosos versos: 

Nao o parecer, mas o ser cultivado nas entranhas de onde brotam os nobres deslgnios. 
E significativo que, no caso dos dois adivinhos haja referdncia B recusa de signos vi- 
suais e preemlnhcla do Interior. E igualmente significativo que Eteocies se depare, 
enfim, de novo com um adivinho: este A o derradeiro sinal de que a intriga termina onde 
comecou e de que desde o princrpb a hamartla esteve em delxar-se levar por apardn- 
clas. Nesse ponto, de fato, n0o existe mais chance de Eteocles escapar ao destino que 

51 - Como jd observei. nada Impedlrla sua presenca, mas ela n8o tem sentido para o desenrolar 
da acdo. Preflm aaeditar que n8o estivessem gratuitamente junto do her61. 

52 - "e a rel, rel, e a lrm80, h 8 o .  
Inlmlgo com inlmlgo dlsporel." 

O equlvoa, de tal criterio B evidente. pols quem sEo os rels, os I rdos  e os Inlmlgos env6lvldos na ac8o 
sendo EtBocles e Pollnke? 

53 - "n8o pois parecer excelente. mas ser quer, 
profundo sulco pelas entranhas cuUvando. 
de que nobres germinam os designas." 
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O MITO DE ENEIAS E A ELEGIA DE P R O P ~ C I O  

Joao Angelo Oliva Neto 
(FFLCH-USP) 

Thls essay Intends to stabllsh me mylh o1 Aeneas as the reason of some dlflculty that me eleglacs 
tound to touch thelr very lheme-love. as s w n  In the woik o1 sextus Propertlus. Conslderlng that hls 
leaving Dldo behlnd slgnliies the overcomlng o1 Love's vulnerablllty In tlie Rornan clvlllzatfon, ll's shown 
thal once for all the hlgher deslgns o1 Juplter are prefernble and more Importnnl even when Love may 
come from a goddesg from so neer A petson to Aeneas as hls mother Venus. Then R's shown that 
ihere's R necessary Ilnk hetween lhe eleglac rnode and peace as a atheme nnd as a mrtnner o1 
opposlnq 10 lhe epic wer-llke suhlects. Nalve AS ll may he. 1-ove belongs to lhe dlvlne sphere in whkh 
everyihlng allve 1s presewed. thla dlvlnlty. lha1 lhe Romans recelved from the Greeks. 1s what Is most 
cArwl10 bv lhe eleqlars. in me p m n  And Rqure d Venus. molher o1 Julla race. 



Ah. happy. happy boughsl that cannot shed 
Vour leaves, n u  ever bld the Spdng adleu. 

And. happy n m l o d i ~  unwearied. 

For ever plplng mngs for ever new; 
More happy bvel more happy. happy lwel 

Fw evec watm end stlll to be enjofd, 
For ever pantlng. and for ever ywng: 

AI1 breamlng human passloo lar above. 
Thaileaves a heait hlgh-sonowful and doy'd. ' 

A bumlng forehead. and a parching tongue. 

(John Keats) 

O que se propbe falar toca o que por natureza 4 inefavel, pelo que, falado, se faz 
nefando: o Amor. que. nestes coevos tempos. pode ser desgracadamente-nefasto. O 
outro. fisco, o do Amor como tema. A o pr6prio fato de ser tema, coisa posta, alheia a 

sua intrinseca humanidade, e. por outro lado. na va aspiracao de Amor dar-se como in- 
tensidade. desagua em diluldas solucoes sentimentais. Entenda-se. pois, de imediato, o 
Amor c m  exibicao da fundamental condicao segmentada do Homem, ja que A manl- 

festacao de uma carencia (falta e precisao) do outro pelo fato mesmo de ser o Homem 
limitado. sexuado (sexo: radical 'sec-. de "cortar, "dissecai'), e tambbm entenda-se 
Amor a contraparte da mortalidade do Homem. feliz forca fecundante. genetriz e pre- 

servadora da vida '. Este. digamos. seja um primeiro aspecto da condicao amorosa do 
ser humano. 

Com isso em mente, o que se quer mostrar A o fundamento mitico da significacao 
do Amor na civilizacao romana. enquanto Estado e ImpBrio. E revelar como o mito redi- 
vivo, quer dizer, a poesia, capta e instaura essa significacao que, neolatinos. herda- 
mos. O mito essencial A o de Eneias, que origem das origens dos romanos, A tambAm 
a filiacao romana de V&nus, tal como ocorre em Vergflio e Ovldio. Em seguida. vai-se 
tentar interpretar o sentido da elegia erotica de Prop6rci0, o Amor enquanto exerclcio 
verbal (e ficclonal) mas polltico. ainda que diflcil. 

Tanto o canto IV da Eneidai quanto a Heroide Vil de Ovldio revelam a poslcao 
primordial do Amor em Roma. Troiano derrotado. EnBias persegue seu divino fado de 
estabelecer outra civilizacao. que nao s6 substitua a primeira. mas a supere. por na0 
carecer daquilo cuja falta fora a rufna daquela. Para tanto. para tal aprimoramento. o 
heroi enfrenta como que uma s6rie de provas inicWcas. das quals o epis6dlo em Car- 
tago 4 O mals relevante. pois, enttlo 6 quando ele se depara com o problema amoroso. 

i - Cl. "c desse modo que tudo o que 4 mortal se conserva. e n8o pelo talo de ser0 mesno co- 

mo 6 que 6 divino. mas pelo falo de deliar o que parte e envelhece um outro ser novo. tal qual ele mes- 

mo eta 6 por esse melo, 6 S6crates que o mortal parucipa da imortalldade. no corpo como em ludo o 
d a :  o Imortal por4m 6 de outro modo. NBo le admires portanto de que seu proprio rebento. todo ser 
por natureza O aprede: B em vlrtude da imortalldade que a todo ser essa zelo e esse amor acompa- 

nham" Plat Symp. 208 b; trad. Cavalcante de Souza). 



cuja superacao exaure a substancia de seu caracter troiano e o dirige ao que ser6 o 
romano 2. EnAias comparticipa da queda de ilion, de maneira evidente, enquanto conci- 
dada0 e soldado, e, de maneira tacita, enquanto filho de VAnus, deusa de quem o devo- 
to Paris foi um dos Inexoraveis p6bs tragicos causadores da queda da cidade. Veja-se 
oportuna fala de Jarbas, quando sabedor dos amplexos de Dldo e En6las: 

"Femina..conubia nostra 
reppulit ar Qominum Aeneam in  regna recepit. 
Et nunc ille Paris cum semiuiro comitatu, 
Maeonia mentum mitra crinemque madentem 
subnixus, rapto potitur: nos munera templis 
quippe tuis ferimus famamque fouemus inanem." (Aen IV 21 1-8) 

"Mulher ... as bodas repulsou-nos, 
No reino admite por senhor a EnAias! 
E esse Paris, guiando uns semlviros, 
Guedelha madida em meonia mitra 
Sob o mento enlacada, o rapto logra: 
Templos encher-te, fomentar nos baste 
EstArii nome!" (trad. de Manuel Odorico Mendes). 

E imperioso observar a tragicidade, moira de Paris, mesma de Tr6ia, dilacerada entre a 
necessidade sem lei da forca amorAve1 de Venus, Deusa, e a circunstancia beligerante 
do conflito com os Atridas, amados de Ares. Este dilema - AmorlCivismo - A o que 
EnAias supera; este mesmo, como a Tr6ia, A o que perde a Dido, submissa as malhas 
entretecidas por V&nus, aprazfvel, e Juno, ux6ria. O her6i pretere a funesta dicotomia, 
exortado por Mercurio, a mando de Jupiter, evlando assim o confronto iminente com 
Jarbas: 

"Bella tument; bellis peregrina et femina temptor 
Vixque rudis portas urbis et arma paro;" (Ov. Her. VI1 121-2) 

"Guerras fermentam; por guerras, estrangeira e mulher, sou ameacada, e a custo 
apronto portas e armas de rude cidade" (traducao nossa) e na Eneida: 

"Quid moror? an mea Pygmalion dum moenia frater 
destruat aut captam ducat Gaetulus larbas?" (Aen IV 325-6) 

"Que mais me falta? que os fraternos muros 
Pigmaliao me tale? que A Getulia 
Seu rei me leve escrava?" (trad. Manuel Odorico Mendes) 

Todo Instante crucial que, intenso e agudo, A o momento de decisso na vida de alguAm, 

2 - Cf. AI puer Ascanlus. cul nunc cognomen lu10 
Addltur (Ilus era& dum res stetlt Illa regno). 

"AscAnio. que hoje lu10 cognominam (110. enquanto florente hlon se leve) (Verg. Aen 1 267-8; 
bad. Odorlco Mendes). Independente da veracldede etlmol6glca, a expresdo de Verglllo Iconlza a des- 
cend6ncla bolana da gens lulia, e sua progressAo ao carater romano, expllcltado. allds. pela vlagem 
de EnBlas a16 seu Ingresso no LAclo. 



A arcaicamente considerado aparicao divina. Vlrgnio, nao sendo embora arcaico, 6 poe- 
ta, em contacto, pois, com a profundeza das forcas eternas e do Ser romano. e perce- 
bendo a natureza do Mito, concebe a decisao de EnBias, como suma presenca de Jupi- 
ter: 

"Quid struit? aut qua spe inimica in  gente moratur 
nec prolem Ausoniam et Lauinia respicit ama? 
Nauiget! haec summa sst. hic nostri nuntius esta" (Aen IV 235-7) 

"Que faz7 que espera entre inimiga gente? 
Nem lhe importa Lavino e a prole ausbnia? 
Navegue: em suma, esta a mensagem; parte."(trad. Manuel Odorico Mendes) 
diz ele a Mercurio, arauto dos Deuses: 

"...Tu nunc Karthaginis altae 
fundamenta locas pulchramque oblite tuarum! 
Ipse deum tibi me claro demittit Olympo 
regnator, caelum ac terras qui numina torquet;"(Aen IV 265-9). 

"Que! lancas de Cartago os alicerces 
E lindos muros maridoso tracas? 
Teu reino, ah! tudo esqueces! O alto nume, 
Cujo acenar abala o Olimpo e o mundo, 
Veloz do claro p61o a C me envia ..." (trad. de Manuel Odorico Mendes). 

A alteza de tal presenca, estabelecida por summa, pelo majestatico nostri, por mag- 
num imperium (v. 239-40). por regnator deum, marca, alem da gravidade da de- 
cisao, o decoro, a decencia proprios da divina missao de EnBias, a que se deve sub- 
meter e resignar-se. Entretanto, esta A s6 a parte final e reta, pois vem de Jupiter, de 
um recurvo percurso intencoes iniciado por Venus: esta inflama Dido, que acolhe 
Eneias, de cujo amplexo, pela Fama, Jarbas se torna conhecedor, pelo que impreca 
a Jupiter, seu pai. A superacao da vulnerabilidade amorosa de Eneias. ennllanto troiano 
como PBris, A nao ceder a imediatez do arrebatamento amoroso com Dido. Compreen- 
de-se, assim, a razao de VAnus, Deusa sua mae. nao lhe manifestar diretamente para 
demovA-lo da rainha de Cartago no Ambito religioso do Mito, tal aparicao significaria a 
presenca do amor como efeito e experiencia, como estar amando Dido. De fato, no 
cantor I, VAnus aparece ao flho. ja em Cartago, na figura de uma cacadora espartana: 

"uirginis os habitumque gerens et uirginis arma 
Spartanaa.." (Aen 1 31 5-6) 

"Virgem no trajo e aspecto, em armas virgem 
Lacena;" (traducao de Manuel Odorico Mendes) 
e reconhecida, parte sem.dizer-lhe as razoes: 

"...I118 ubi matrem 
anouit. tali fugientem est uoce secutus: 
'Quid natum totiens, crudelis tu quoque. falsis 
ludis irnaginlbus? Cur dextrae iungere dextram 
non datur ac ueras audire et reddere uoces?' 
Talibus incussat gressumque ad moenia tendit. 



At Venus obscuro gradientis aere saepsit, 
et multo nebulae circum dea fudit amictu. 
cernere ne quis eos neu quis contingere posset 
moliriue moram aut ueniendi poscere causas. (Aen 1 405-1 5) 

"Ele atrels da mae fugiente, 
Reconhecendo-a, brada: 'Por que o filho 
com tais ficcoes, cniel, enganas tanto? 
Ligar destra com destra, ouvir-te As claras, 
Conversar-te em pessoa me A defeso?' 
Tal a argui, e As muralhas se endereca. 

Ela porem de ar fusco os viandantes 
Tapa e os embuca em nbvoa, que enxerga-10s 
Ou tocar ningubm possa, nem dete-los 
Ou da vinda informar-se." (trad. de Manuel Odorico Mendes). 

Em Ovfdio, Dido roga a Amor, filho de Vi3nus. que enlace o duro irmao: 

"Parce, Venus, nurui. durumque amplectere fratrem 
Frater Amo r!..." (Ov. Her. VI1 31-2) 

"Poupa, Venus, a nora e tu, Amor, seu irmao, enlaca teu duro irmao" (traducao 
nossa) e o editor, exatamente nesse passo, observa: "En s'attachant lui, il lui com- 
muniquera de I'amour pour Didon 3". Consequentemente, o eleglaco estabelece explici- 
tamente a impassibilidade amorosa do filho da Deusa do Amor, logo adiante: 

"Matris ab ingenio dissidet ille suae" (Ov. Her VI1 36) 

"Dos dons de sua mae afasta-se ele" (traducao nossa). A pietas de Eneias ma- 
nifesta-se como sanidade ao morbo erotico que afetara Dido: 

"At regina graui iamdudum saucia cura 
uolnus alit uenis et caeco carpitur igni" (Aen IV 1-2) 

"J6 traspassada, em veias cria a chaga, 
E se fina a rainha em cego fogo." (trad. de Manuel Odorico Mendes) e prosse- 

gue seu fado e viagem, decidido, resoluto; o termo usado por Virgilio e Ovldio para de- 
signar essa condicao de EnAias A o mesmo adjetivo certus deverbal de cerno'dicer- 
nir', por sua vez cognato do verbo grego krlno cuja aciio A krlsis. ruptura: 

"lnterea medium Aeneas iam classe tenebat 
certus iter fluctusque atros Aquilone secabal' (Aen V 1-2) 

"Flrme o herbi jh dirige ao meb a frota, 
Com a Aqullao talhando as negras'vagas; (trad. de Manuel Odorico Mendes) e i' 

"Certus es ire tamen miseramque relinquere Didon. 
Atque Idem uenti uela fidemque ferent? 
Certus 8s. Aenea. cum foedere soluere naues ... ?" (Ov. Her VI1 9-11) 



"Estas decidido, entao, a partir e deixar a infeliz Dido7 os mesmos ventos as ve- 
las levarao e tua promessa? estas decidido, Endias, a desatar o teu pacto e os na- 
vios7" (traducao nossa). E En4ias navega decidido e v@ brilhar o fogo (ignem. Aen V 
2) que incinera Dido, sem que ele saiba. e que 4 o mesmo fogo (Aen IV 2) que por ele 
ardia nas veias dela. A dureza inconcussa hd de'ser aos latinos, nao a seriedade estAril 
dos que renegem o venusto e o agraddvel antes mesmo de sua aparicao e feliz exercf- 
cio, mas a ardua devocao a mais aitos e distantes Deuses, sob cuja influencia se er- 
guem os ediffcios da nossa realidade. 

Essa 4 a conting&ncia mitica, portanto sensfvel, do exercfcio poAtico de 
PropArcio e 4 a causa de sua dificuldade, que 4 tanto maior, quanto mais o poeta, uma 
vez pertencente ao cfrculo de Mecenas, deva consoar sua atividade po4tica a atividade 
polftica de Augusto. A maneira imediata de efetivar-se tal consonancia era a poesia Api- 
ca, afeita, segundo se pensava na Apoca e muito se pensou depois. aos desfgnios bAli- 
cos e imperiais de Otaviano e quem quer que seja 4. A maneira mediata era a colabo- 
racao dos poetas na restauracao. propugnada pelo imperador, dos antigos valores mo- 
rais e religiosos, j6 em dissolucao, do povo romano. Dimensoes respectivas da vida mi- 
litar e da civil, perfazem o universo, oficial ao menos, da vida romana e sao literalmente 
as pre-scricoes daquilo que convinha escrever. Em tal universo, portanto, nao hA lugar 
para o tema amoroso de forma positiva, sem implicacoes, como s6 celebracao, mas, ao 
contrfirio, ele mesmo 6 o modo por que se recusa aderir aquela politica. Aparentemente 
ingenuo, o Amor, enquanto manifestacao do sagrado e do eterno, subverte as perspec- 
tivas dos projetos arrazoados e das experiencias cotidianas e consensuais, fazendo 
expandir-se o ambito pessoal dos amantes a ponto de coincidir e harmonizar-se com a 
totalidade das forcas regeneradoras da vida e com a totalidade do Mundo: 

In her a particular and magnficent form of existence is regarded as divine. Because she denotes 
a permanent reality which draws everything into her power, and bestows her spirit and impresses her 
character upon the wohole realm of the elemental and the living. she is a world - and for the Greeks this 
means a divinity. And what is the quality of this eterna1 being? It is the ensnaring. heart-winning splendor 
in which all things and the whole worid stand before the eye of love. the rapture of propinquity and fusion 
into oneness, whose magic draws the contact of of limited creatures into boudless dissolution ... Every- 
thing chaming, winning. and amiable, be it figure or gesture. speech or action. is named aRer her (epa- 
phroditos in Greek, uenustus in Latin) 5... Here the notion of divine essence and power proceeds not 
tom the desinng subjed (as in the case of Eros) but form the beloved object Aphrodite is not the loving 
one: she 1s the beauty and smlling charm; she enraptures. Note the urge to take possession comes first 
but rather lhe magic of an appearance that draws irrestibbly into the ravishment of union '". 

Multo mais do que aspecto filosofico, esta seja a totalidade do Amor, seu carater 
mais substancial e amplo, em que se identificam a VBnus invocada por Lucr4cio. a can- 
tada por Virgilio, e todos os Ifricos e elegfacos, como a Deusa unica, designada pelo 

4 - A vinculaclo da 4pica com tema b6lico 4 legado da prbpria Iatinidade: nas suas origens gre- 
gas. a Bplca apresenta conio tema principal. na Illade. a c6lera de Aquiles, e na OdissBle. as muitas 
errlncias de Ullsses. 

5 .- Otto. 1983: 100. 
6 OUo. 1983: 101. 



mesmo nome de Venus, forca cosmica de perpetuacgo em estado de etema pothcia, 
que todos os que sao verdadeiramente poetas fazem brilhar, ainda que num Atimo e a 
despeito de suas pessoais conviccbes. A obra de PropArcio, nesse sentido, e na cir- 
cunstancia hist6rica do mecenato de Otaviano, A, a seu modo, o esforco de inscrever- 
se nessa tradicao miuco-poetica, com o que recusa aquele servico Apico e aquele CURO 
oficial, pelo menos ate a publicacao do seu quarto livro. 

Como todos os que entenderam o sentido hisutrico da latinidade e do classico em 
si, que s6 foi posslvel com a Pax de Augusto, PropArcio anseia filar-se ao que entao ja 
A tradicao, representada pela cultura greco-helenlstica, sem, no entanto, abdicar do 
carater romano, mas, ao contrdrio, colaborando no sentido de que tal tradicao viesse a 
ser Greco-Romana. A primeira elegia do livro III articula essa ansiedade de participar 
da tradicao ao aspecto amoroso, vale dizer, nao belico, por realizar uma por meio da 
outra, dialecticamente. O legado helenico A presentificado pelos nomes de Callmaco e 
Filetas, invocados no primeiro verso e o ingresso iniciatico - in ire, v. 1; ingredior, v. 
3; ingressi, v. 6 - tem como ambito, como lugar onde se ingressa, o sagrado bosque 
da poesia - uestrum nemus, v. 2 e antrum, v. 5 - e ocorre na medida em que ali- 
menta a latinidade com os metros gregos: 

"...primus ego ingredior puro de fonte sacerdos 
Itala per Graios orgia ferre choros 7." (Porp. III 1,3-4) 

"sou o primeiro, sacerdote de pura fonte, a comecar trazer as dancas gregas aos 
mist6rios itdlicos (esta bem como as subsequentes traducUes sao nossas). O fulcro da 
passagem A a adocao de Apolo s6 como senhor da lira, da poesia, e nao do arco, da lu- 
ta: 

"a ualeat. Phoebum quicumque moratur in armis! (Prop. 111 1,7) 

"Que se vA quem quer que mantenha Febo em armas" Elevado pela Musa, o 
poeta tera a companhia dos Amores seguidos por um grupo de escritores: 

"...et a me 
nata coronatis Musa triumphat equis. 
et mecum in  curru parui uectantur Amores. scriptorumque meas turba 
secuta rotas." (Prop. 111 1,9-12) 

" e a Musa invocada por mim desfila triunfal em coroados mrcAis e me acompa- 
nhem em cortejo os pequenos Amores e escritores em multidao trilhem meus cami- 
nhos". A poAtica Ilrica, naturaliter vizinha da amorosa, traz em si a proposta de paz, 
oportunidade do exerclcio amoroso e que A o objetivo ulterior de PropArcio. Nesta 

7 - CI. Dica fl...]p rlnceps Aeolium carmon ad Italosldeduxlsse modos (Hor. Carm 111 3 
10. 14 -5):  "serei considerado o primeiro a ter trazido o canto dos eblios aos metros HAlicos" (trad. nos- 
sa). O notAvel nos dois poetas 6 estabelecerem sou Ingresso no legado grego por TRAZEREM (ferre 
em Properclo. deduxlssq em HorAcio) este mourno legado A romanldade. voltados a ela. manlfestan- 
do nAo exlstlr qualquer concorrhcie de latinos co~n (]rogos 



Propercio. Nesta mesma elegia. aborda nominalmente a paz ao opor-se, n2o sem Ironia 
aos~enaltecedores da grandeza imperial: 

"multi, Roma. tuas laudes addent. 
qui finem imperii Bactra canent 

sed. quod pace legas. opus hoc de monte Sororum 
detulil intacta pagina nostra uia." (Prop. IIi 1, 15-8) 

"muitos, Roma, acrescentara0 tuas g16rias aos anais, aqueles que venham a 
cantar que a Batra ser4 o limite do Impbrio: mas o que leias (recolhas) em tempo de 
paz, esta obra, trouxe-a do monte das Irnas minha pagina por uma via ainda nao toca- 
da." E de resto, em v4rios passos de sua obra, A recorrente a poesia er6tico-pacifista 
em oposicao bpica-beligerante. Silo notaveis: 

Pacis Amor deus est, pacem ueneramur amantes ..." (Prop. 111 5, 1) 
"O Amor b o deus da paz, a paz, amantes, n6s veneramos", em que se reu- 

nem amor, paz e VBnus (na raiz de ueneramur); 
Calve. tua uenia, pace Catulle. tua" (Prop. ll 25,4) 

"Com tua permissilo, Calvo, e Catulo, com tua paz ", em que se dirige aos neotb 
ricos, pedindo de cada um o que A necessArio ao seu amor; 

"o nimium nostro felicem tempore Romam 
si  contra mores una puella facit! 

haec eadem ante illam et Lesbia fecit." (Prop. 11 32.43-5) 

"6 Roma muito feliz, se em nossos tempos, uma s6 jovem agisse contra os cos- 
tumes! Estas mesmas acUes, antes dela, tambAm LAsbia j4 cometeu, sem danos" 
(trad. nossa), em que menciona a LAsbia de Catulo, que na0 A senso a homenagem 
deste a Safo de Lesbos servidora das Musas e de Afrodite, reconhecendo que o ie- 
gado grego j4 era romano em Catulo, com quem tem certa afinidade de tom. E nao A 
sem ironia que adverte Pdntico, duvidoso poeta Apico, de que um verso de Mimnemo, 
no amor, vale mais do que um de Homero (Prop. 1 9-1 1) e de que o amor tardio chega 
com grande custo, lembrando o amor na madureza de Drummond, como nCio A sem 
ironia que assiste a partida de soldados para a guerra desejando presenciar seu retorno 
triunfal, apoiado em sua amada, contentando-se s6 com ver; entretanto, ainda h6 uma 
instancia em que se reune com os soldados, servidores de Marte: o desejo de preser- 
vacao da prole romana: 

"ipsa tuam serua prolem, Venus: hoc sit in aeuum. 
cernis ab Aenae quod superesse caput" (Prop 111 4,21-62). 

"Tu mesma, VBnus, preserva tua prole: que para sempre exista esta fronte que 
dlcemes altanera sobre a raca de En4ias." A prole romana A vista como descendente 

8 - NBo s6 o cognome LBsbia 6 mencBo a Safo de Lesbos. como o metro sAllco menor. 
empregado duas vezes por Catulo nos poemas 1 1 e 51. este praticamente uma traducdo do fragmento 2 
sogundo Dlehl. 



de VAnus, mais do que de Marte, embora o mito tamMm o estabeleca. Ovldio, a com- 
provar este epifenbmeno elegfaco, justamente na sua Ars Amatoria, diz: 

"Mater in Aeneae constitit urbe sul" (Ov. Ars Am 1 60). 
" A Mae estabeleceu sede na cidade de seu filho EnAias" (trad. nossa) 
A ironia deve ser entendida como o grau da possibilidade de PropArcio exaltar a 

plenitude divina do Amor, ainda que o tom seja aparentemente superficial. Por ser pos- 
sibilidade, A o que lhe A cablvel, como lote de sua vida terrena, como fado, de forma que 
importa menos ou nada um seu posslvel amor com uma certa Clntia possivelmente 
hist6rica, diante do caracter sacro das forcas que nos fazem existir e das quais talvez 
na0 nos demos conta. A superiicia8dade, risco da sua audacia, afere quica o grau da 
nossa adesao ao que combate, ou aquele da nossa repulsa ao que anseia. 
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FILOSOFIA E TRAGEDIA 

Joao Pedro Mendes 
(DF-UnB) 

00th Phllosophy and Tragedy are derlved irom ancient Greek religion. l h e  former appeared 
when myths ceased to satisfy lhe curiosity and the deslre of Um e thinkers who searched for a raiional 

.. .-: explanatlon of lhe otigin of the universe: lhe latter. at the moment that were establlshed cult periorman- 
ces of scenes from lhe Iife. lhe passion and lhe apotheosis of lhe god Dlonysus in whlch were brougth 
out lhe problerns and uncertantles o1 manklnd. In order to search lor the meaning of Ilfe the Dionysk ele- 
menk of exkerne extasy were joined to lhe Apolllonian reason and dream. In iragedy 01-18 dlscusses lhe 
voblem of exlstence by means of tlio lusion o1 mythoa and logos (Pohienz). The essence o1 iragedy 
iles in lhe contoniatlon of Man wlth dostlny or. feilowlng Claudei. wRh 16 anlithesis: i rwdom 



Conta uma antiqdssima lenda ' que o rei Mkias foi punido por Apoio com a ex- 
crescencia de orelhas de burro por ter decidido favoravelmente a seu amlgo Pa num 
certame de flauta entre os dois deuses. Vagueando um dia pelas matas da grande FrF 
gia, o velho e sabio Siieno, aio e perceptor de Dioniso, foi perseguido e capturado as 
ordens de MMas, o qual instnildo nos mlst6rios por Orfeu e Eumolpo, acolheu fidalga- 
mente o velho satiro durante dez dias e devolveu-o a Dioniso. Este, exuitando com o 
encontro de seu quetido mestre, presenteou Midas com o famoso dom que viria a ser- 
lhe fatal: tudo o que tocasse havia de converter-se em ouro, incluindo a pr6pria alimen- 
tacko e bebida Condofdo com a sorte do rei, Dioniso ordena-lhe que se banhe no rio 
Pactoio, a cujas areias repassou aquela virtude. 

Nietzsche descreve assim o acontecido: 
"O rei Midas andou pela floresta durante muito tempo em perseguicilo ao sAbio 

Sileno, companheiro de Dionico, sem conseguir captura-10. Quando, finalmente, Sileno 
caiu em seu poder, perguntou-lhe o rei qual era a coisa melhor e mais conveniente para 
o homem. Estatico e impasslvel, o dem6nio ficou em sil8ncio ate que, forcado peb rei, 
soitou estridende gargalhada e respondeu assim: 'Oh! raca maldita que dura um s6 dia, 
filha do azar e da miseria, por que me obrigas a te dizer o que seria conveniente nao 
ouvires? A melhor coisa de todas te A absolutamente inacesslvel: na0 ter nascido, nao 
ser, nao ser nada Depois disto, o melhor para ti ser6 morreres depressa' ". 

0 s  primeiros monumentos literdrios que nos chegam da civilizactlo grega sao en- 
tretecidos de motivos bpicos (Homero), teocosmog6nicos (Heslodo), e llricos, associa- 
dos aos presentes na elegia e na poesia iambica. Mitos de deuses, Ctas e herbis, supe- 
riores e alheios reflexa0 do homem enquanto medida de tudo ( & v . ~ p ~ ~ o s  pe- 
TPOV, homo mensura). 

Foi a soflsfca que deslocou o eixo do pensamento do p61o cosmog6nico para o 
antropol6gico. Antes dela, j6 os milAsios haviam operado uma transformacao maior, 
com o "salto" do mito para o Iogos, da f6buia para a razao. 0 s  sofistas foram os pri- 
meiros a equacionar problemas de relacionamento do homem com a divindade, do ho- 
mem com seu semelhante, do homem com a vida e seu destino. Quatro palavras con- 
densam essas novas questoes: e;cr;pe~a (piedade), V p p s  (insolhcia para com os 
deuses). SIKY (justica) e p o l p a  ou aiaa (porcao que a cada um cabe em sorte na vi- 
da). 

A religiao dos gregos 6 fundamentalmente uma religiao da polis. constituida de ri- 
tos oficiais, externos e coletivos, que vinculam o cidadao, de forma administrativa, A 

1 - Ov. M e t  85- 193. Para os orficos a vida material do corpo era uma pura prisao da alma para 
expiactlo das culpas. Por Isso a melhor coisa para o homem. desde que nascia. era moner o mals de- 
pressa possivel. O texto mais explicabvo A de.Tdgnis (v. ,424 el seqs): "De todas as coisas a melhor 
para n6s, seres temstres. seria n8o nascer e nao ver nunca mais os raios vivos do sol; uma vez nasci- 
dos. o melhor seria transpormos o mals cedo possfvd o limiar do Hades e jazer sepultados sob grande 
volume de tena". Aristoteles ( E u d  ir. 6Walz.) apresenta a mesma idAia. Muito interessante ainda os 
versos de Calderbn de Ia Barca: Pues BI delito mayor I de1 hombre es haber naclda 

2-  (1920: 32.) 



sociedade e ao Estado. Essas praticas rituallsticas, exclusivamente publicas, tem por 
fim concliar "o favor do deus para o bem de todos" 3. Ser8 que ntio existia, nem de le- 
ve, uma interiorizactio do fen8meno religioso a nfvel pessoal. uma busca de ligactio in- 
timista de anseios e palpitacoes do homo religiosus? A opiniso quase unanime dos 
estudiosos nilo o reconhece. Contudo, como explicar o alcance do seguinte trecho da 
peca Hip6lito de Eudpides, em que a personagem se dirige a deusa-virgem Arte- 
mis/Diana, irma de Apolo, rainha das florestas? 

A ti, senhora, eu trago esta coroa 
por minhas maos entretecida. 
Provem de um prado sem macula, 
onde nem o pastor o rebanho ousa apascentar, 
nem o feno jamais tocou. 
Percorre-o apenas, a esse prado imaculado, 
a abelha da primavera 
e fecunda-o o Pudor com aguas do rio. 

Para teus cabelos de ouro, amada senhora, 
este diadema recebe de minhas pias maos. 
A mim s6, dentre os homens, e dada esta honra: 
contigo viver e contigo trocar palavras, 
ouvindo tua voz, mas sem teu rosto contemplar. 
Que eu de a volta final da vida como a primeira! 

(V. 73-8; 82-6) 

A filosofia e a tragedia tem muito a ver com o fendmeno religioso da GrBcia. A 
primeira nasceu quando os relatos mlticos deixaram de satisfazer a curiosidade e avi- 
dez de alguns homens por uma explicacao racional da origem das coisas e do cosmos; 
a segunda, no momento em que, ao'se figurar ritualmente a personalidade do deus Dio- 
niso, comecaram a se representar episodios entretecidos de lendas em torno de sua 
vida, paixlio e apoteose. Nessas representacbes afloram inquietudes e problemas liga- 
dos a situacao do homem no universo e na sociedade, ao sentido de sua existencia. 

Dioniso era o deus da vitalidade, da natureza fhrtil e da vegetaciio, em especial 
dos vinhedos. O culto que seus fi6is lhe prestavam era selvagem, frenhtico e delirante. 
ate a obtencao do 6xtase. O devoto, inebriado, como que incorporava o deus dentro de 
si: este o significado exato do termo entusiasma 

0 s  mitos em torno de Dioniso e seu ritualismo coadunavam-se muito bem A forte 
'Yend6ncia para a vivificacilo dramatica", para usar a expressao de Ziegler em seu 
comentario A teoria de Walter Kranz sobre a morfologia hlst6rica do g6nero e a origem 
deste no desenvoh4mento do di8logo Ilrico-epirrematico. De acordo com Eudoro de 
Sousa 5 ,  para o problema de origem da tragbdla, a ci6ncia procura duas esp4cies de 



solucdes: a primeira, no amblo da "morfologia historica do poema tragico", e a segun- 
da, no da 'Yenomenologia religiosa da representacao dramatica". 

Segundo Aristoteles 6, a tragedia 6 "uma imitacao da acso, elevada e completa, 
dotada do extensao, numa linguagem temperada, com formas diferentes em cada parte, 
que se serve da acao e nao da narracao, e que. por meio da comiseracao e do temor 
( h ~ o s  K ~ ' L  &pos), provoca a catarse de tais paixbes". Ainda segundo o Filosofo, ela 
nasceu do ditiramtx e passou por uma fase satirica, antes de alcancar sua forma natu- 
ral 7. 

Tudo indica que a tragedia surgiu, portanto, do mito e do ritualismo cultual de Dio- 
niso. E interessante observar que a cidade de Atenas nao acolheu em seus muros as 
dancas e cerim8tiias desse culto, emhra canalizasse habilmente o poderoso movi- 
mento para os esplendorosos festivais dionislacos. Repugnavam, de certo modo, a um 
grego atico as praticas aberrantes e destemperadas de um grupo de mulheres, descal- 
cas e em trajes sumBrios, que, atordoadas pela musica estridente dos tamborins, se di- 
rigiam de dois em dois anos, em pleno inverno, aos cumes nevados das montanhas e 
ali se demoravam em correrias e dancas desvairadas. No cllmax desse frenetico e es- 
tranho arrebatamento, perseguiam e capturavam um animal bravio, que dilaceravam e 
comiam cru, para assimilarem a energia e vitalidade do deus. Eram as Bacantes. 

O santuario de Apob em Delfos, por outro lado, admitia a presenca de Dioniso 
durante os tres meses de inverno, tempo em que o titular se retirava para junto dos hi- 
perboreos, onde fruia as dellcias de ameno clima. 

APOLO e DIONISO 

Em 1872, publicou Nietzsche seu Nascimento da Tragedia do Esplrito da 
Musica Influenciado pela historia da filologia, pelas teorias de Schopenhauer e pelas 
ideias de Wagner sobre o drama musical, concebeu sua propria tese de que a evolucao 
da arte esta intimamente ligada a dualidade do apollneo e do dionislaco. Haveria um nC 
tido contraste entre as formas plasticas - apolfneas - e as nao plasticas da musica - 
dionislacas. Na tragedia Btica se conciliariam os dois impulsos - apollneo (sonho), dio- 
nislaco (embriaguez) -, "em virtude de um milagre metaflsico da 'vontade' helenica". O 
principium indiuiduaiionis adviria da razao ou racionalidade, estando associado a 
Apolo, expressao da "alvorocada necessidade da experiencia do sonho"; o pavor 
e t3xtase gozoso emergiriam da ruptura daquele principio no mais Intimo do homem e 
da Natureza, constituindo um vislumbre da ess6ncia do dionislaco anBlogo ao da em- 
briaguez. A narcose produzida pela bebida a que os hinos fazem mencao e que existe 
entre os povos primitivos, alada A irrupcao da primavera que faz estremecer de gozo a 
Natureza, desperta os impulsos dbnislacos em cuja exaitacao se funde o subjetivo 
com o total esquecimento de si mesmo, propiciando uma integracao com o universo, h 



maneira das "viagens" que os viciados em drogas dizem vivenciar. Observa Nietzsche 
que as dancas de S. Joao e de S. Vito fazem lembrar os coros baquicos dos gregos, 
com precedentes na Asia Menor que remontam h BabUdnia e aos 'orgiasticos" saceus. 
Sugere ainda que se transponha o hino beioweniano alegria para uma imagem sencl- 
vel e se fique de capacidade imaginativa a altura do momento em que milhoes de seres 
se prostram surpresos, para lograr-se uma "aproxirnacao ao dionislaco". O elemento ir- 
racional prepondera nas origens da tragedia, da fase pr6-esquibana ate Eudpides. Esten 
rende culto a Apolo de preferbncia a Dioniso, isto 6, faz intorvi: m suas pecas meds o 
fator racional, sccrdtico, do que o extatica, inebriante, dos coros b8qilk.0~. O verdedei- 
ro artista A aquele que conjuga o apolhoo do sonho com o diori!sfacs da ambnaguez, s 
isso a um tempo, penetrando na mais funda essencia cosmica, enbahdo em devznei- 
ros de cardtor alegorico. Enquanto na arte d6rica se perpetua a aMu& majestasamei?te 
negativa de Apob, na j6nica e corinta se conservam os doces eflhios das festas de 
redencao cosmica e dos dias de transfiguracao. A consci6ncia apolfnea tclda e oculta 
ao grego o mundo dionislaco. 

A concepcao nietzscheniana da origem da tragAdia produziu instigantes desen- 
volvimentos da questao que, por sua vez, conduziram ao entretecimento dos "enuncia- 
dos e solucbes de um problema filologico com as premissas e conclusbes de um 
problema fenomenologico" '. De um lado, os estudiosos das formas literarias, com 
analise e crftica textual, exegese e hermeneutica das fontes, com os exclusivos recur- 
sos das ciencias auxiliares da filologia; de outro, os analistas do fendmeno tragico, 
desde os arcanos da psicologia, ate a tragicidade da propria existencia humana. Afir- 
ma Eudoro de Sousa que nao existe "mAtodo mais adequado 31 natureza do problema" 
"que nao seja o filos6fico". Este A o metodo utilizado pela ciencia para solucionar a 
questao da origem da tragedia, "percorrendo todo o caminho que vai dos mais profun- 
dos abismos do esplrito humano as mais akas florescencias da alma helenica" Nao 
obstante, repercutem em surdina as palavras admonitorias de Nietzsche: 

"Somente depois de o esplrito de ciencia haver atingido 
os seus limites .... 4 que podemos esperar um renascimen- 
to da tragedia .... Entendo por esplrito de ciencia a crenca 
que surgiu primeiro na pessoa de Socrates - a crenca na ex- 
plicabilidade da natureza e no conhecimento como pana- 
ceia' 9. 

O filosofo alemao achou ter descoberto a formula explicativa a margem do esplri- 
to cientifico de aceitactio universal: conceber a existhcia do homem e do mundo como 
fenomeno est4tic0, e s6 enquanto tal justiflcada. E 6 "precisamente o mito trAgico que 
tem de nos convencer de que ate mesmo o feio e o desarmdnico sBo parte de um jogo 
artlstico que a vontade na eterna amplitude de seu prazer realiza consigo mesma" 'O. 



Muito embora o "enredo" das tragedias, tanto das que chegaram ate n6s como 
das que se perderam (e foram a maioria), a avaliar pelas referencias e pelos nomes que 
nos foram transmitidos, seja extrafdo das lendas her6icas das epopeias, o certo 4 que o 
genero dramatico nasceu, como jd se disse. do culto de Dioniso, dos ditirambos entoa- 
dos em honra do deus. bem como de seus desdobramentos corais Ifricos e epirremati- 
cos. 

Foi para os festivais dionisfacos que se institufram concursos e representacoes 
dramAticas. Trata-se de acontecimentos de cunho cfvico e refigioso que interessavam a 
toda a pblis. Um magistrado, o arconte-eponimo, encarregava-se de sua preparacao e 
organizacao. Havia as Dionfsias Rurais, cujo momento culminante era o desfile escol- 
tando o <p&Xhos, sfmbob da virilidade fertil. Estas festividades inclufram, a determinada 
altura, manifestacbes dramdticas, havendo noticias de que nelas exibiram pecas S6fo- 
cles e Aristbfanes. Foi, todavia, nas Dionfsias Urbanas - ou Grandes Dionfsias -, cele 
bradas na primavera no perlmetro do velho templo de Dioniso que ficava numa das ver- 
tentes da Acrbpole, que se integrou definitivamente o genero. Durante cinco dias, em 
tres dos quais os tres poetas admitidos ao concurso faziam representar cada um tres 
tragedias e um drama satirico, os atenienses e os forasteiros assistiam e participavam. 

O que mais importa ao nosso tema de agora nao A tanto a historia e a forma da 
tragedia, mas sua estrutura ideologica. 

Aristoteles foi o primeiro a teorizar sobre o conteudo da tragedia, contrapondo-o 
ao da epopeia. Nesta, "ante nossos olhos nao agem atores, chega a ser admissfvel o 
irracional, de que muito especialmente deriva o maravilhoso" ll. A tragedia tem no mito 
um elemento fundamental. Algumas vezes ele pode ser substitufdo pelo relato de um 
acontecimento histarico (v.g. O s  Persas de Esquilo). Nisto, contudo, nao se distingue 
da epopeia, que geralmente contem grande quantidade de mitos. Na tragedia, as perso- 
nagens movimentam-se diante de n6s, raciocinam, ponderam sobre seus atos, delibe- 
ram, exibem emocbes e sentimentos. E a reflex30 ou Xoyos que se funde com o pUSoc 

na dramatizacao, para representar a "problematica do Ser" 12. Na epopeia, o plano de 
fundo em que se recortam as personagens deixa entrever a atuacao dos deuses de 
forma direta ou indireta; na tragbdia, prevalece o mundo dos homens, com suas forcas 
propulsoras do querer e do sentir, conquanto dramaticamente receptivas As injuncbes e 
influencias advindas do plano divino. Move-se o homem entre os p6los da piedade e 
do temor, da insol6ncia desmedida e do comedirnento, da justica e da iniquidade, 
da liberdade coarctada pelo fatalisma A este respeito escreve Pohlenz, referindo-se 

tragedia esquiliana: 

"... Um contraste entre a forte necessidade de autodeterminac~odo Heleno e 
o sentimento da exlsthcia previa de poderes sobre-humanos que extema- 

1 1  -- Poet XXIV 1460 R.  

I? I'otilenz. a p  Peralra. 1988: 379. 



mente o limitam e atravessam ... A problemtltica do Ser comeca para o trage- 
diografo so quando o homem reconhece como seus antagonistas esses pode- 
res... Para os Gregos, era evidente imaginar o mundo da natureza como um 
kosrnos bem ordenado, sujeito a leis estaveis ... E trdgico ... o conflito entre a 
vontade individual e a ordenacao do mundo" 1 3 .  

Vimos como a origem da tragedia A indissociSivel do culto de Dioniso. Do sequito 
do deus (Siaaos) faziam parte mbnades e satiros. Estes tinham apendices equinos. 
Mais tarde, na figuracao cultual, vieram a confundir-se com os faunos, divindades cam 
pestres de apendices caprinos. O canto que entoavam era a ~ ~ c i ~ o 6 l a  (de ~payoc,  
"bode", e W66, "canto"). Esta etimobgia foi contestada com fundamento na iconografia 
do &c. V a.C. que representa os satiros como seres humanos com orelhas e cascos 
de cavalo. Outra surgiu, alicercada na pratica de os devotos do deus dilacerarem e in- 
gerirem um Tpayoc, simbolizando a morte e incorporacao de Dioniso. 0 s  coros de la- 
mentacoes peb sacriflcb repercutiriam o "canto do bode", ou ~ ~ a ~ w 6 i c t .  

As Bacantes de Eurlpides dao-nos valiosas informacbes acerca de tais prati- 
cas: Agaue, mae de Penteu, rei de Tebas, ficou possufda de dellrio dionislaco e, con- 
fundindo o filho com um animal selvagem, dilacerou-o de forma cruel. Assim foi punido 
quem ousou opor-se h introducao desse cubo divino em seu territbrio. 

O bode, animal impuro entre os povos primitivos, foi eleito para usos exorclsmi- 
cos, expiatorios e catarcticos. Ora, a finalidade preclpua da representacao de trag6- 
dias, segundo Aristoteles 1 4 ,  seria a punficacao ou catarse das paixbes dos espectado- 
res. O homem aspira subconscientemente A lustracao de seu estado anfmico de impu- 
reza original. Na resposta de Sileno a Midas, vemos a aniquilacao total como solucao 
para o problema da existencia: retornar ao nada, ao nao-ser, ao "Ser Unico Absoluto" 
(Antero de Quental) ou Nirvana, onde imergem os indivlduos para dissolucao da identi- 
dade que adquiriram ao nascer. Impotente para alterar seu destino, o bode expiatorio 
volta ao nada de onde veio, por morte violenta e cruel. Entretanto, o sacriflcb tem o 
sentido de purificacao e o mlstico efeito de restabelecer a identificacao com o mundo 
insondhvel dos mortos, atraves da ingestao do animal "entusiasmado". 

Teria algum interesse estabelecer aqul um paralelismo com as cerim8nias do bo- 
de expiatorio no Velho Testamento; ou com a utilizacao do misticismo baquico patente 
na decoracao dos monumentos funerariis greco-romanos; ou ainda com a adocao, pe- 
los artistas cristaos primitivos, dessa simbologia paga: motivos do pastor, da videira, do 
vinho, do azeite e do pao. No s6c. XV, o tema artlstic~religloso do "lagar mlstlco", do 
fruto esmagado que se converte em luz (azeitona), em carne (trigo) ou em sangue e 
vapores inebriantes (uva), n€io pode deixar de perder-se A simbologia do culto dbnlsla- 

13 - lbldem 
14 -  Poet VI 1449 b. 



co. Tais motivacoes dos artistas promanam da sugestao das extasiantes alegrias do 
Alem e da crenca na prapria ressurreicao. Disto jA tratei longamente num estudo sobre 
as buc6Ccas IV-VI e X de Virgliio j5. 

O caracter metafisico da tragAdia reside, a meu ver, na confrontacao da perso- 
nagem com a morte impendente, inelutavel, sem fuga posslvel, porem imprescindlvel e 
libertadora da culpa original do 'princfpio de individuacao", no dizer aristotAlico-escolAs- 
tico retomado por Nietzsche. A morte A uma necessidade metafisica, ante o estigma in- 
delbvel da p o ~ p a l a ~ a a .  Isto constitui a mola mestra da tragedia grega. 

Edulno de Jesus l 6  sumariza as mitiiicacoes da tragedia modema e contempora- 
nea: 

raztio de Estado (v.g. na Castro de Antanio Ferreira); honra (na 
comedia espanhola em geral); vinganca (na revenger's tragedy elisabe- 
tana); g16ria (tragedia de Corneille); hereditariedade (em Os Espectros de 
Ibsen); sociedade capitalista (em Morte de um Caixeiro Viajante de Ar- 
thur Miiler). 

JA Paul Claudel, anota o mesmo professor, situa o cardcter tragico na confron- 
tacao nao com o destino, e sim com seu antagonista, a liberdade. "Partindo do princlpio 
cristao de que o homem A a propria liberdade (princlpio retomado atb As Ultimas con- 
sequ@ncias pelo existencialismo), [o escritor e diplomata frances] colocou as suas per- 
sonagens em situacbes-limite perante a inexorabilidade nao do destino mas de uma es- 
colha para a qual nao concorrem quaisquer imperativos transcendentes". 

Encerro este breve estudo com um retorno A Antiguidade CIAssica. NClo resisto A 
seducao de oferecer modesto contributo de reforco ou de simples ilustracao A genial 
teoria de Nietzsche sobre a "origem da tragedia no espfrito da musica". Sigo de perto o 
que escrevi sobre a arte de Virgiiio, na obra jA citada. O par simAtrico formado pelas 
bucalicas IV (da Sibih de Cumas) e VI (de Sileno) completa o movimento de conversao 
das iniciacbes nos mistArios. Na primeira (a "rnessianica" ou "prof6tican) A notario seu 
valor mlstico. Na segunda, claramente se reconhece, alem desse mesmo carActer mls- 
tico. um "programa sinfOnicon (o canto do velho Sileno faz vibrar de comocao a nature- 
za inteira): 

"No paralelismo das duas composicbes, as figuras da Sibila e de Sileno sao 
personagens do canto amebeu do mistArio, postados na meta da via percorrk 
da pelo iniciado. SBo entes mlsticos, n8o saldos da lenda w da mitologia, mas 
que permanecem vivos na alma dos povos e nos cultos secretos. A Sibila A a 
voz infailvel de Apolo: Sileno A a boca de sombra e a mhscara de Dionico, re- 
vestida pelo iniciador nos mistArios bhquicos, ou que se anima na superflcie 
espelhada dos vasos cOncavos. A profefsa de Apolo conhece o porvir; Sile- 



no A o devi. Ela anuncia o fecho iminente do ciclo das idades e o comeco da 
nova era; ele, com seu 'discurso cagrado', explica o processo de construcao 
do cosmo a partir do caos, a fim de instalar-se a realeza de Saturno da nova 
idade de ouro. Na segunda parte do seu discurso, evoca a inexordvel pro- 
cessao do uno ao mGltiplo, como inverso desintegrador do primeiro movi- 
mento que pos ordem no caos". 
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O LUCRECIANO DE RERWM NATVRA E O HINO A VEMUS 

Maria da Gloria Novak 
FFLCH-USP 

On se demande bou]ourc pourquoi le matdrialiste Lucrece nous presente Venus au d6but de son 
p o h e :  une Vdnus qu'il invoque et qu'il d4sire comme compagne de sa cr6atlon liH6raire. une VBnus A 
qul II ne demande pas rnolns que Ia paix. 

Ou'est-ce que cela peut bien signifier pour le PoBte d'invoquer une deesse, si 1'6plcurisrne ne 
suppose aucune sorte de protection divine? 

On a beau dire qu'il est lncoh6rent )e ne le crok pas 
Au conbaire, le D e  rerum natura est tout A falt cohdrent: e1 d'une coh6rence Interne et d'une 

cohdrence d'avec 1'6picurisme. Le poeme nous le d6montre A chaque lnstant dans ses exemples, dans 
ses ddveloppements. et surtout dans sa ligne mabesse. 

La vle cornrnence par le plalslr e1 se termlne par Ia mort et de rneme fan le podrne: VBnus. le 
plalslr. I'origlne de Ia vie. au d6but du De  rerum natura Ia peste d'Ath6nes. Ia teneur, Ia rnort $ Ia iln 
du po6rne. 

Ce n'est donc pas Ia ddesse qu'invoquo lo Po6te. au d6but de son ouvrage: c'esl le plaislr. c'est 
IR lorce crdablce de Ia nature. c'est Ia vie. 



Aeneadum genebix, hominum diuomque uoluptas, 
alma Venus, caeli subter labentia signa 

quae mar8 nauigerum, quae terras frugiferentis 
concelebras, per te quoniam genus omne animantum 
conclpitur, uisitque exortum iumina soUs, 
te, Dea, te fugiunt uenti, te nubila caeli 
aduentumque tuum, tibi suauis daedala tellus 
summittit flores, tibi ndent aequora ponti, 
placatumque nitet diffuso lumine caelum. 

Nam simul ac species patefactast uema diei, 
et recerata uiget genitabilis aura Fauoni, 
aenae primum uolucres te, diua, tuumque 
significant initum perculsae corda tua ui. 
Inde ferae, pecudes persuitant pabula laeta, 
et rapidos tranant amnis: ita capta lepore 
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis. 
~ e n i ~ u e  per mana ac montis fluuiosque rapacis, 
frondiferasque dornos auium camposque uirentis, 
omnibus incutiens blandum per pectora amorem, 
efficis ut cupide generatim saecla propagent. 

Quae quoniam rerum naturam sola gubernas, 
nec sine te quicquam dias in luminis oras 
exoritur, neque fit laetum neque amabile quicquam, 
te sociam studeo scribendis uersibus esse 
quos ego de rerum natura pangere conor 
Memmiadae nostro, quem tu, dea, tempore in omni 
omnibus ornatum uoluisti exceUere rebus. 
Quo magis aeternum da dictis, diua, leporem. 

Effice ut interea fera moenera militiai 
per mana ac terras omnis sopita quiescant. 

Nam tu sola potek lranquilla pace luuare 
mortalis, quoniam belli fera moenera Mauors 
annipotens regit, in gremium qui saepe tuum se 
reicit, aetemo deulctus uolnere amoris, 
atque ita suspiciens tereti cemice reposta 
pascit amore auidos inhlans In te, dea, ulsus. 
eque tuo pendet resupini spiritus ore. 



Hunc tu, diua, tuo recubantem corpore sancto 

circumfusa super, suauis ex ore loquellas 
funde, petens phcidam Romanis, incluta, pacem. 
Nam neque nos agere hoc patrhi tempore iniquo 
possumus aequo animo, nec Memmi clara propago 
talibus in rebus communi desse saluti. 

Omnis enim per se diuom.natura necessest 
Inmortali aeuo cumma cum pace fniatur, 

Semota ab riost& rebus seiunctaque !onge. . . 

Narn priuata'dolore Wni, priuata penclis 
Ipsa suis ponens opibus, nihil indiga nostri, 
Nec bene promeritis capitur, nec tangitur ira.' 

Este A o hino a Vihus, que inicia o lucreciano De rerum natura e no qual es- 
tudiosos de todos os tempos tem visto como que uma incoerencia do Poeta, materialis- 
ta e, segundo eles, ateu. Ora, os dois Ultimos epfietos de Venus na invocacao, Dea 
e Diua, parecem afirmar que Venus existe, A divina, A Deusa. Em que sentido a invo- 
caria o Poeta? Como pode o De rerum natura iniciar-se com um pedido de protecao 
divina se, como afirma o seu Autor (1 44-9), os Deuses vivem separados e desligados 
dos nossos assuntos? E como explicar no hino a Venus a presenca de Marte, senhor 
das armas, poder destruidor, muitas vezes mas nilo sempre vencido pela ferida do 
amor (31 -Z)7 Uma das grandes dificuldades na interpretacao da Venus destes versos 
prende-se exatamente ao seu poder sobre a guerra. E como entender a ideia da pro- 
tecilo de VAnus a Memio7 Como explic6-Ia se os Deuses sao indiferentes a vida hu- 
mana7 

Antes de prosseguir, lembremo-nos de que Tio LucrAcio Caro A epicurista; pare- 
ce-me importante procurar entender o sentido do hino a Venus de acordo com o seu 
pensamento e a sua filosofia. Pensamento e filosofia que, no que diz respeito aos Deu- 
ses, os versos 44 a 49, que seguem imediatamente a invocacilo e se repetem no se- 
gundo livro (646-51), deixam claros:. os Deuses, bem aventurados e distantes, silo o 
modelo do nosso comportamento mas nAo interferem na nossa vida. O eplcurismo nilo 
supbe nenhum tipo de protec8o divina. Essa A a ideia que deve conduzir-nos o raciocf- 
nio: a presenca de VAnus a inlchr o De rerum natura tem profunda significacao e de- 
ve ser entendida no contexto geral do poema e, sobretudo, & luz da filosofia do seu Au- 
tor. 

Antes de mais, parece-me Importante verificar a composic20 do hino a VQnus. A 
seguir, destacar as hipoteses mais comuns de explicacao da presenca de VAnus e de 

1 - Texto estabelecido por Emout (1978). 



Marte e discutir essas hipoteses. Depois, s6 depois, nos parecera claro o sentido da 
invocacao. 

Esta compreende os quarenta e trAs primeiros versos do proemio do De rerum 
natura, alem dos versos 44 a 49, que muitos estudiosos tAm considerado como inter- 
pohdos, nao Ihes entendendo a presenca nesse passo. Destacam-se quatro grandes 
blocos ou partes no hino a VAnus. 

Primeira parte. 
0 s  vinte primeiros versos consistem numa invocacao a VAnus Genetrix. Vo- 

luptas, A h q  gracas A qual silo concebidos os seres vivos. Podem ver-se al  dois 
segmentos. 

Primeiro. Nos versos 1 a 9, mostra-nos o Poeta uma imagem de prazer: 

"Geradora dos descendentes de EnAias, Prazer dos homens e dos Deuses, 
VAnus Criadora, que, sob os astros deslizantes do cAu, enches com tua pre- 
senca o mar portador de navios e as terras que produzem as messes, visto 

- que gracas a ti sCio concebidas e, tendo nascido, contemplam as luzes do sol 
todas as especies de seres vivos, a ti 6 Deusa, fogem-te os ventos; a ti e A 
tua chegada fogem as nuvens do ceu; a terra, como um Dddalo, oferece-te flo- 

' 

res suaves; as 8guas do mar te sorriem e, aplacado, brilha o cAu com luz di- 
fusa". 

. .Notar os vocativos nos dois primeiros versos, Genetrix, Voluptas. Alma Ve- 

nus, e no sexto verso, D e a  voltaremos a ebs. E notar a presenca da segunda pes- 
soa: no verso 4, per te; nos versos 6 a 8, te Dea, te, te aduentumque tuum. tibi, 
tibi, o que representa enfase sobre o per te quoniam do verso 4: "visto que 6 gracas 
a ti, por ti, s6 por ti, por ninguem mais". Notar ainda, no verso 4, a expressao genus 
omne, que inclui o homem. Este nao 6 referido particularmente nas imagens de prazer 
da invocacao, mas apenas incluldo entre as especies vivas: aqui neste passo em ge- 
nus omne, e no verso 19 em omnibus Notar ainda, no verso 7, a expressao daedala 
tellus. A ideia A de criacao: a terra, como Dedalo, cria. 

Segunda Nos versos 10 a 20, imagem da primavera em tres momentos: anun- 
cio, procura e encontro de VAnus. 

1. A chegada da primavera (v. 10-3), anuncio de Vhus: 

"Na verdade, logo que se revela a face primaveril do dia e, livre, se fortalece a 
brisa fecunda do FavBnio, primeiro os passaros do ar te anunciam, Divina, e 
anunciam a tua aproximacao, com os coracbes abalados pela tua forca". 

Notar, ainda aqui, a expressao da segunda pessoa: te Diua tuumque initum, 
tua u i  (v. 12-3): presenca de VBnus. Ntio se trata de uma invocactlo a um ser abstrato 
mas a algo que esta fortemente presente: tua u i  VAnus anuncia-se com forca. 

2. Nos versos seguintes (14-G), procura de VAnus; imagem de encanto, desejo, 
seduciio: 



"A seguir, feras e rebanhos sanam atravbs de fbrteis pastagens e atravessam 
a nado rapidas correntes: assim, cada um, tomado de encanto. segue-te cheio 
de desep, aonde quer que o leves". 

Notar a expressa0 verbal Inducere pergis: A a segunda oconencia de verbo na 
segunda pessoa, a primelra (concelebraq v. 4) tem um alcance mals generalizado: Ir- 
radia-se por todos os mares e todas as terras, a segunda particulariza o seu domlnio: 
cada fera, cada animal individualizado pelo quamque do verso 16; ta0 indivldualizado 
que o predicativo capta esta no singuiar e naturalmente tambhm o verbo, sequitur: o 
Poeta antecipa no verso 15 a singularizac%o do verso 16. 

3. Finalmente, nos versos 17 a 20. encontro de Venus, imagem de amor natural: 

"Ao fim, pelos mares e pelos montes e pelos rios rapaces e pelos frondosos 
lares das aves e pelos campos verdejantes, instilando em todos os peitos en- 
volvente amor, fazes com que. cheias de desejo, se propaguem, geracao a 
geracao, as racas". 

Observar no verso 20 a terceira forma verbal na segunda pessoa: efficis,. no 
verso anterior o rnodus faciendi. ornnibus incutiens blandurn per pectora arno- 
rem, entendendo-se aqui amor no sentido natural de "desejo de prazef', que e um de- 
sejo inconsciente de reproducao e fere todas as especies vivas. 

Os versos 10 a 20. sozinhos, constituiriam um poema: retomando os versos 4 e 
5, terminam com a reafirmacao da acao de Venus e descriminam as especies compre- 
endidas no verso 4, apresentando-as numa sucessao que corresponde & ordem, por 
assim dizer. de resposta ao estfmulo de Venus: primeiro as aves (10-3), a seguir. feras 
e rebanhos (14-6), enfim, todos (17-20): os peixes, os r6pteis, os batr8quios e o homem 
e tambem, certamente, os invertebrados. 

Na verdade. os versos 10 a 20 nao s6 retomam os versos 4 e 5 mas, ainda, justi- 
ficam os versos 6 a 9: os ventos fogem e fogem as nuvens, a terra oferece flores, e 
sorriem as Bguas do mar. e brilha o ceu. Por que7 - Porque Venus faz com que se 
propaguem as racas. 

Segunda parte. 
Os versos seguintes (21-8) consistem numa transposicao do poder criador de 

Venus para a arte poeiica, visto que a Deusa governa sozinha a criacao. Destaca-lhe o 
Poeta a responsabilidade e. a seguir. faz o seu pedido. ap6s expressar o seu desejo: 

"Visto que. sozinha. governas a natureza dos seres e que sem ti nada surge 
para as claras regibes da luz e nada se torna fertil ou amavel. desejo que me 
sejas companheira no escrever estes versos. que eu comeco a compor sobre 
a natureza dos seres para meu amigo. filho dos MBmios, que tu mesma, Deu- 
sa. quiseste sempre que se enaltecesse. dotado de todos os bens. Por Isso, 
tanto mais dfi A s  minhas palavras, Divina. eterno encanto". 

Notar. no verso 21, o segundo quoniarn. que retoma o do verso 4: "vlsto que por 
t1 si70 concebidas I visto que sozinha governas o mundo vlvo". De fato. VAnus n8o 6 s6 
responsfivel pela concepc8o mas tamb6m pelo comportamento dos seres vivos. H6 
uma progressklo af passando pebs versos 13 (perculsae tua ui) e 16 (te sequitur 



cupide). Entretanto A preciso observar que VAnus ntio se impde aos mortais. eles a 
seguem. No verso 21, gubernas A a quarta forma verbal na segunda pessoa. conclui a 
Id4ia: concelebras, Inducere pergis, efflcis: sola gubernas. 
Notar ainda, no verso 24: te sociam studeo, "desejo que me sejas companheira" - 
pr&~ncio do pnmeiro pedido q"e faz o Poeta. Visto que Venus, tendo como arma o en- 
cahb (iepus, v. 15), governa sozinha toda a criactio, o Poeta pede-lhe encanto para os 
s&uk veisos: da dictis, Diua, leporem (v. 28). Aqui a primeira forma Imperativa, e 
est6 ligada h criactlo pdtica. 

Inserido na Imagem artfsiica, o elogio de MAmio, que Vhus  enaltece. 
Terceira parte. 
NOS catorze versos seguintes (29-43), A paz o que o Poeta pede ti Deusa amada 

de Marte, senhor da guerra. paz, condictio de criacao poetica e estudo. Podemos ver a1 
uma tnpartic50. 

Primeira Nos versos 29 e 30, segundo pedido a VAnus, e este A o primeiro pe- 
dido de paz: 

"Faze com que, entretanto, as ferozes operacoes militares, por todos os ma- 
res e terras, descansem adormecidas". 

Notar a segunda forma imperativa do texto (effice. v.29) e observar que o verbo 
6 efficio, o mesmo do verso 20: "assim como, instilando em todos os peitos envolvente 
amor, fazes com que /...I, assim tambAm faze /...r': em outras palavras, "desperta nos 
coracoes envolvente amor e afasta-os da guerra". 

Observar ainda. no verso 30, a expressao per maria ac terras, eco do tercei- 
ro verso (mare nauigerum, terras frugiferentis). a indicar o domfnio de Venus. Ob- 
servar tambem, no verso 29, o advhrbio interea, significando "enquanto isso, enquanto 
escrevo O meu poema". 

Segunda Nos versos 31 a 37, justificativa do pedido dos dois versos anteriores: 

"Na verdade, s6 tu podes com tranquila paz alegrar os mortais, visto que os 
ferozes trabalhos da guerra, quem os dirige A Marte. senhor das armas, que 
muitas vezes se reclina ao teu seio, vencido pela ferida etema do amor; e, as- 
sim, apoiada a nuca bem torneada, erguendo o olhar, alimenta de amor os tivi- 
dos olhos, desejando-te ardentemente, 6 Deusa: e, inclinado para trAs. tem a 
respirac%o presa aos teus lhbios". 

Notar no verso 31 sola. como no verso 21 : rerum naturam sola gubernas I tu 
sola potes tranquilla pace iuuare rnortalis Os versos 31 a 37 nZio apenas expli- 
cam o pedido de paz mas o justificam. E duas vezes aparece nestes sete versos o 

- termo amor. Ao meu ver, com o mesmo sentido do verso 19. e que A o sentido mais 
simples: desejo de prazer. 

TerceliO. Nos versos 38 a 43. segundo pedido de paz: 

"TU, ~ i v I & i  inchando-te sobre ele e envolvendo-o, deitado, com teu corpo 
santo, derrama dos teus 18bios palavras suaves. pedindo para os romanos. 
fnclha, plBclda paz, visto que nem podemos nbs escrever tranquilamente es- 
tes versos se a PBtria vive momentos de Iniquidade. nem a raca Ilustre de 
MBmlo pode faltar. em tais circunst8ncias. ao interesse comum". 



I I!, 

Observar, no verso 40, a terceira forma Imperativa: funde. A primeira (da, v. 28) 
ligada B criactlo poetica: a segunda (ef f icq v. 29) e a tercelra Ilgadas A paz, lndls- 
pensdvei B criactlo e A vida. O verbo 4 fundo, que aparece ta rnbh  no verso 39, em 
clrcumfusa Notar, alnda no verso 40, a segunda ocorrbncia do termo pax (a primeira 
no verso 31). Atb o verso 28, a MAla mabr A 'criac80": reproductlo das especies e 
criacao poAtica. A partir do verso 29, a ld4la mabr 4 "pazw: U6la que se desenvolve: da 
alegria efemera dos mortais (v. 31-2), passando pela precdda paz representada pela 
imagem de VAnus e Marte. para chegar h paz absoluta e eterna dos Deuses, modelo da 
pa! humana. 

Quarta parte. 
Ao iim (v. 44-9), imagem dessa paz absoluta e eterna: 

"De fato, B inevitavel que toda a natureza dos Deuses, por SI mesma, fwa a 
eternidade na mais perfeita paz, totalmente separada e desligada dos nossos 
assuntos, pois, livre de toda dor, livre de pedgos, ela mesma poderosa pelos 
seus proprios recursos, nao precisando de nbs para nada. nem A cativada por 
atos merit6no.s nossos nem tocada pela ira". 

Alguns estudiosos resolvem a situacao destes versos considerando-os interpo- 
lados. Outros. supondo ou nao lacunas, buscam explica-10s ligando-os ao que precede 
por meio do enim do verso 44, enim nao s6 afirmativo como tambAm explicativo. 

Nao pretendendo eu. embora. entrar no mbrito da questao altamente polemica da 
localizacao destes versos - se sao ou nao interpelados visto que se repetem no se- 
gundo livro (646-51) -, gostaria apenas de mostrar que nao s6 descrevem o compor- 
tamento dos Deuses mas. ainda, explicam por que so a Venus da invocacao pode com 
tranquila paz alegrar os mortais (v. 31-1) e pode pedir paz ao guerreiro (v. 39-40): por- 
que os Deuses nao podem, e por que Memio nao pode faltar h luta se a PAtria vive 
momentos de iniquidade: porque os Deuses nao podem ajuda-la. 

Com muita propriedade, parece-me, observa Giancotti: 

II disputato enim e chiaramente e naturalmente espiicativo. I1 nesso B sottoli- 
neato da1 riscontro fra talibus in  rebus de1 v. 43 e ab nostris rebus de1 v. 
46 [...I2. 

Vejamos agora as hipoteses mais comuns de explicacao da presenca de Vbnus 
e de Marte nos primeiros versos do De rerum natura 

Primeira Pertence h tradicao literaria invocar Deus(es) no Infcio dos poemas, e 
a invocacao seria, pois, artfstica alem de religiosa. 

Segunda VAnus. mae de EnAias, A a mae dos romanos. Isso explicaria nao s6 
a sua presenca no De rerurn natura mas tambAm. ao seu lado. a presenca de Marte. 
o pal. 

Terceira. Genetrix A a VAnus de CAsar. e o Poeta a estaria Invocando proposl- 
tadamente. Julio CAsar teda sldo epicurista. e a Inv~cacao A Genetrix representarla 
a simpatia de LucrAcio. Essa A a oplnl0o de Grlmal'3, da qual no entanto discorda 
Boyanc4, aflmando que semelhante alus8o n0o pertence ao espfdto de LucrAclo nem 
ao eplcurlsmo4. 



Ouada Venus se tem tambem como protetora dos Memios, visto que esta nas moe- 
das da gens, coroada por Cupido. Nada mais natural que. por isso, a invocasse o Poe- 
ta. 

Q u i h a  Venus tem. entre os romanos, o epReto Physica, e seria essa a Gene- 
trix invocada. 

E sex ta  Lucrecio estaria pensando num dos seus modelos poAticos, Empedo- 
cies. Este afirmara que "pelo 6dio tudo se destr6i e se dlvlde. que pela Amizade tudo 
se une e reciprocamente se deseja". Que "ora vence o primeiro, ora a segunda". E que 
"todas as formas mortais nascem das uniBes de Afrodite" (DK 31 E3 21.71). 

Podemos descartar imediatamente a terceira hip6tese. A invocacao nada tem a 
ver com a Genetrix de Cesar: o Poeta nao invocaria a Venus de um Skifd. E tambem 
a quarta. Ainda que Memio. o destinatario do poema, esteja presente no hino a Venus, e 
ainda que seja diflcil explicar os dois versos que o referem, veremos que 4 outro o sen- 
tido da invocacao. Descartemos, igualmente, a segunda hipotese. A Venus do De re- 
rum natura nao A mae s6 dos romanos. 

Restam-nos a primeira, a quinta e a sexta hipoteses. 
~e jamos a primeira. O De rerum natura A um poema, e o Poeta, fiei k tradicao 

literaria, dedicaria os seus primeiros versos a Venus. Essa invocacao artlsbca, porem, 
nao pode ser uma invocacao religiosa. 

A sexta hipbtese 4 verosslmil: Lucrecio poderia estar pensando no seu modelo 
poAbco, ~mpedocles, divinizado no pnmeiro livro (71 7-33). 

E, enfim, a quinta hip6tese e pbuslvel. De fato, parece bem caracterizada no 
poema a V&nus Phys ica Esta 8,  em Roma, o amor natural, respons6vel pela propa- 
gacao das esp6ces. Realmente, nos pnmeiros vinte e tres versos da invocacao. Ve- 
nus A a Cnadora inconteste. E nao s6 na invocacao mas em todo o poema. Le-se, por 
exemplo, ainda no primeiro livro (227-8). 

unde animale genus generatim in  lumina uitae 
redducii Venus [...I 7 

"De onde traz Venus as espAcies animais, geracao a geracao. luz da vida?" 

Entretanto, veremos que essa Venus Criadora nCio 6 exatamente a Venus Phys ica 
Examinemos os epfletos de Vbnus. 
1. Aeneadum Genetrix (v. I ) ,  

"Geradora dos descendentes de Eneias". 

Este foi. desde cedo. epfleto consagrado de Vbnus. Escreve Enio: Venus et 
~ e n e t r i x  patris nostri (Ann. 52). Ora, se nos lembrarmos de que Enio A um dos mo- 
delos poAticos de LucrBcio, veremos que nao s6 a expressao nada tem de singular 
mas tambem a sua presenca no De rerum natura nada tem de extraordinhrio. Entre- 
tanto, nao devemos perder de vista que, segundo Lucrecio, como se v@ nitidamente pe-s 
Ia InvocacEo, Venus 6 geradora de todos os homens e de todos os seres vivos, nfio s6 
dos romanos. 

5 - Cf. De ronirii nriiurn 111 995- 1002 



2.Hominum Diuomque Voluptas (v.l), 

"Prazer dos homens e dos Deuses" 

Ha dois pontos importantes com relacao a este epiteto. 
Primeira Alguns estudiosos querem ver na VAnus lucreciana o prazer ldentifi- 

cado A paz: uoluptas-pax-ataraxlaiz, por exemplo. Balley, citando Bignone: 

The sexual pleasure, which results in creation, Is kinetic, the pleasure of peace 
and contemplation is static. The former is represented in the earlier par1 of the 
invocation, but in the latter Venus has become the pleasure of ataraxfa and it 
is naturaily her funciion to grant peace to Rome [...I 
Moreover the identification of Venus and pax-uoluptaa makes far more 
natural the picture of her relation to Mars [...I8. 

Em primeiro lugar, segundo o Poeta, VAnus 4 primordialmente, ao nlvel da morta- 
IMade, a forca atravBs da qual a natureza cria os seres vivos, forca que 4 o prazer do 
amor natural, que, por sua vez, se inclui no prazer guia da vida, que todos os seres vi- 
vos procuram. Mostram-no claramente os versos 171 a 174 do segundo livro: negando 
a ideia de que os Deuses hajam criado o mundo, e enumerando os nossos bens - as 
estacoes do ano, os meses - refere Lucr4cio tudo aquilo de que o guia da vida, o pra- 
zer, aconselha os mortais a aproximar-se. Diz que ele, o prazer, conduz os homens e 
os encanta pelas artes de VAnus, levando-os a propagar as racas. 

Por conseguinte, sendo embora o prazer, VAnus niio 4 paz-ataraxia. o que, na 
invocacao, os versos 31 a 40 - em que se encontram as duas primeiras ocorrencias 
do t e m  pax - deixam claro: le-se que VAnus pode trazer aos mortais a paz e pode 
pedi-la, mas nada leva a afirmar que V&nus se tome no prazer da ataraxia ou se trans- 
forme na paz. Ao contrArlo, a sua imagem, derretendo-se ao redor de Marte, B nitida- 
mente uma imagem de amor natural. 

Ali& B fAcil explicar que o prazer possa trazer a paz. Explicar, sem cair no sim- 
bollsmo, que possa pedi-la nao & tao fAcil mas podemos entendA-10: o guerreiro deseja 
ardentemente o prazer (v.36) e A multas vezes feiido pela ferida do amor (v. 34). Que 
Vbnus se lhe insinue no coraciio, a fim de que seja vencido mais uma vez e, entregue 
ao prazer, esqueca a guerra. 

Ao meu ver, no entanto, 6 preciso distinguir bem o conceito de prazer quando se 
trata do eplcurismo: o verdadeiro prazer epicureo consiste na aus&ncla de dor, na 
ausAncla de inquietacao (11 16-9): isso A a paz-ataraxia 

Diz o Mestre que todos os seres vivos procuram lnstlntlvamente o prazer e fo- 
gem I dor, pois o prazer A o seu guia, como se i& tambem no De rerum natura (I1 
i 72). Diz ainda que o prazer 4 um bem primordial e congAnito. inerente I natureza. Que 
precisamos dele quando a sua aus6ncla nos faz sofrer mas que n8o precisamos quan- 
do n8o sofremos (Men. 9128-9). Distingue o Mestre, dos desejos naturais, os desejos 
vazios, que sao InsaclAveis. Diz ainda que, dentre os desejos. todos aqueles cuja nao 
satisfacao nao traz dor nao siio necessArios (KD XXVI). 



Ora, o desejo dos prazeres de Venus A natural mas, se bem que necessario para 
a conservacao das espAcies (11 173-4), nao A efetivamente necessario para a felicidade 
individual. 

E mais. Se o prazer no epicurismo A ausencia de dor e de inquietacao, pode ser, 
isto sim, a tranquilidade que se segue ao prazer de Venus mas nao o proprio prazer de 
Venus. De fato, o prazer no epicurismo nao esta no beber ou no comer ou no vestir 
mas tao-somente em nilo ter sede ou fome ou frio. 

Segundo. E comum ver-se na Venus Voluptas o poder criador da natureza. 
Bailey, por exemplo, afirma tambAm: 

Love is the cause of creation, so Venus is the life-giving'mwer in the world7. 

Ora, nao hA negar que o prazer cria, e, pois, Venus Voluptas A Genetrix (v.1). 
E a forca criadora de Venus, estende-a o Poeta a Calfope, Musa inspiradora, ou poder 
criador da poesia, atribuindolhe o mesmo epiteto, Voluptas, em nitida invocacao ao 
prazer de criar (VI 94-5). 

Na verdade, Venus A efeito do princlpio construtivo da natureza, que desperta 
nos seres vivos o desejo do prazer sexual e assim, de uns seres cria outros: a nature 
za os cria, Venus A o seu modus operandi O que A interessante observar A que, no 
que tange aos mortais, se confundem o princlpio e o seu efeito: Venus, enquanto pra- 
zer, A realmente poder criador. 

Como, porem, explicar que seja tambAm prazer dos Deuses' - Estes nao se 
reproduzem como as espAcies mortais, mas A tambAm o princlpio construtivo da natu- 
reza que os reconstitui eternamente, perpetuando-lhes a sua vida etema de eterno pra- 
zer: prazer divino, que consiste na mais absoluta paz. Ao chamar a Venus prazer dos 
Deuses, o Poeta refere-a como o proprio princlpio construtivo do qual ela A apenas 
efeito. Naturalmente porque os Deuses sao vivos e Venus A sinbnimo de vida. Assim o 
epiteto, embora possa ter a sua origem ou a sua inspiracao na Ilfada (1 544) como as- 
sinalam alguns estudiosos, esta de acordo com o esplrito da invocacao. 

3. Alma (v. 2). 
EpReto tradicional da Venus Criadora, Alma reforcaria Genetrix. O mesmo epl- 

teto, o Poeta o dA a limpidez fecundante das aguas - liquor almus aquarum (11 390) - 
e 2 fecunda Mae Terra - Alma Mater terra (11 992-3) -. 

Seria esta Alma Venus a Venus Physica, "entre os mortais implantada, pela 
qual pensam eles coisas de amor, chamando-a Alegria e Afrodite", como tena dito 
EmpAdocles (DK 31 B 17,22-4)7 Na verdade, Lucr6cio e o seu modelo poAtico repre- 
sentam ambos a vida atravAs de Venus, a Kypri Basilea, Alma Venus, Genetrix. 
Entretanto, Vhus  A o prazer, e Alma Venus sera o "prazer fecundo", o prazer origem 
da vida. 

4. Enfim, os dois ultimos epitetos, Dea (v. 6.26.36) e Diua (12.28.38), parecem 
querer arrastar-nos A interpretac80 religiosa ou mitolbgica da invocac80. Por que O D e  
rerum natura chamaria Dea e Diua ao prazer de Venus? 

Ensinam-nos Ernout & Meillet. 



D'une racine dei-. "brillei' [...I I'indo-europAen avait deux formations I...] I'une 
en eu-, dAsignant le "ciel lumineux", le "jout-" (considArAs comme des forces 
actives, divines) [...I. 
Le groupe d'ou est issu lat dies indiquait le "jour" en tant qu'il est lumineux. 
[..-I 
Dius, -a, -um: du ciel, divin; divin; et "lumineux". 
Deus, -i [...I m. [...I Ancien dAriv6 signifiant "lumineux" 
[...I Sur deus a AtA aussi bati un fAminin dea (Ia forme ancienne est diua que, 
du reste, Ia poAsie a gardbe longtemps comme substantif ou comme Apithete 

Ora, parece-me estar ar a explicacao. O fecundo prazer de Venus A forca ativa, e 
essa forca A vida; e vida A brilho, A luz, 6 dia. Muito claramente o afirmam os versos 22 
e 23 da invocacao: sem o prazer nada surge para "as claras regioes da luz" (dias in 
luminis oras). Dias tem o mesmo &imo de Dea e Diua e, assim, A o Poeta quem es- 
tabelece a relacao e, ao meu ver, explica o emprego destes epitetos. 

Das seis ocorrencias de Dea elou Diua, quatro tem o sentido de "prazer": 
1. verso 6, Dea: fogem os ventos ti chegada do prazer; 
2. verso 12, Diua: o prazer A anunciado pelas aves ti chegada da primavera; 
3. no verso 36, Dea A o prazer desejado pelo guerreiro; 
4. e Diua, no verso 38, A o prazer que pode induzir o guerreiro A paz, envolvendo-o e 

derramandese sobre ele. 
Nas duas outras ocorrencias , Dea e Diua ultrapassam a nocao de prazer: 

1. Dea no verso 26 A a vida que ilumina e distingue Memio; 
2. finalmente, no verso 28, Diua A a forca criativa a expandir-se: Venus cria e ilumina 

tudo o que A vivo e tambAm assim a arte. 
Na verdade, se no livro II os versos 172-4 distinguem do prazer guia da vida o 

prazer de Venus, quer-me parecer que na invocacao voluptas assume conotacbes 
mais amplas: nao A s6 o prazer da res Veneris mas, em primeiro lugar, A tambbm 
o prazer de viver, e nessa medida A prazer dos Deuses (v. 1) e A o prazer que ilumina 
Memio (v. 26-7); em segundo lugar A tambem o prazer da criacao artlstica. 

Que sentido pode ter, entao, nos primeiros versos do De rerum natura, o hino A 
Venus Genetrix, ti Alma Venus, Criadora inconteste? A Venus Voluptas. que, so- 
zinha, governa a criacao e o comportamento dos seres e, sozinha, pode alcancar-nos a 
pai -ataraxia decorrente do prazer satisfeito? A Venus Voluptas, sinbnimo de vida? 

Se Venus A o prazer, nao serA o hino uma exaltacao desse prazer, desse poder 
criador da natureza, poder que se pode transpor para a arte? Nao serA o hino a VAnus 
uma exaltacao da vida? 

Compf5e-se o De rerum natura de seis livros. Abre-se com o hino a VAnus. 
prazer \que traz a vida. Fecha-se com a peste de Atenas, dor e morte. Esta 6 a IdAla 
bssica no poema. o seu leitmotiv: o contrastelentre criar e destruir, entre nascer e 
morrer. 

8 - (I 967: 175. 1.2; 178. I; 170.2; 171.1 respectivamente). , 



Dos sels iivros do De rerum natura, cinco (Isto A, exceto o segundo) iniciam-se 
com o tema da criacao, e cinco (isto A. exceto o penultimo) terminam com o tema da 
destruic80. No prbprio hino a VAnus encontram-se primeiro VAnus e depois VBnus e 
Marte, o prazer e o guerreiro, vida e morte. Na verdade, VAnus e Marte sao os nomes 
da forca criadora e da forca destruidora da natureza. Como bem o explica Santayanag, 
sdo o mecanismo que produz e destrbl a vida: juntos governam o universo. O guerreiro, 
muitas vezes, mas nao sempre, vencido pela ferida eterna do amor (v. 33-4). Nao sem- 
pre, nao definitivamente. 

Mostra-nos o Poeta, no segundo livro, a infinidade dos mundos com a sua perpe- 
tua alternancia de vida e morte (569-76). Na verdade, os seres vivos, assim como por- 
tam em si a vida e o desejo de prazer, portam, igualmente, o germe da destruicao (111 
964-7). Assim se renova sempre esta suma de seres (11 75-9). A materia esta em 
equilibrio. Nada vem do nada (1 150) e nada acaba em nada (1 21 5-6.262-4) mas tudo se 
transforma: os pastos em gado, o gado em corpos humanos, e os homens aumentarao 
as forcas das feras (i1 875-8). Corpos criam-se e desintegram-se na iuta dos conkd- 
rios. Assim como os movimentos destruidores nao podem vencer definitivamente, as- 
sim os movimentos que garantem o nascimento e o crescimento dos corpos nao po- 
dem garantir a criacao uma duracao eterna (11 569-80). 

Ao bngo de todo o poema ressalta a oposictio entre nascer e morrer. No quarto 
lvro, por exempb, ap6s descrever os primeiro impulsos do amor natural, descreve o 
Poeta os perigos do amor paixtio: primeiro o prazer. VAnus Criadora; a seguir, defor- 
macao. degradacao, rulna. E a histbria da clviiizac~o do homem 6, no De rerum natu- 
rq e histbria de uma inteUgQncia que, com os mesmos recursos e materias primas, cria 
artefatosb vida e artefatos de morte. (Ver, por exempb, V 1289-96.) 

Ora, durante muito tempo nao se entendeu a presenca do relato da peste de Ate- 
nas no fi& do livro VI. Entretanto, a peste nao A. af, um simples relato histbrico, 6 ima- 
gem de dor e morte, sindnimo de fim: a vida comeca no prazer e A na morte que termi- 
na. E tambAm assim o De rerum natura 

Essa A a id4ia. Essa a razao do hino a VAnus a iniciar o poema. Nao importa que 
VBnus seja a mae dos romanos, ou que Marte Ihes seja o pal. NBo importa que VBnus 
seja protetora dos Julios ou dos MAmios. Nem importa que o Autor do poema estivesse 
pensando nos seus modelos poAticos, ou que pertencesse h tradicao iiterdria b-tvocar 
Deuses no infcio dos poemas. A VBnus de Lucr4cio nada tem a ver com a Genetrlx de 
CAsar, ou com a protetora de Memio, e nao A a VAnus mitoi6gica nem a VAnus tradicio- 
nal. 

Assim, ainda que desejemos ver no quadro que representam a Deusa e Marte o 
sImbolo da amizade (e sabemos que a amizade A o bem maior no epicurismo), ainda 
que desejemos ver em VAnus un modelo que deva ser imitado (e sabemos que os 
Deuses no epicurismo ntio s8o os inuteis que pretende Cfcem mas sao o modelo do 
comportamento do shbb), ahda assim a VAnus invocada no De rerum natura nao 
pode ser senao o prazer: o prazer que desperta o encantamento, o prazer que instiia 
amor, que desperta o desejo. O prazer que pode criar. que pode alegrar os mortais, que 
pode adormecer, por algum tempo. a guerra. 
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PAULO O R ~ S I O  E O PROVIDENCIALISRIO NO 
MARCO DO IMPERIO ROMANO 

Mana Sonsoles Guerras 
UFRJ 

This work makes parl of the collective research of some professor; and students of lhe History 
Deparlrnent - Sector of Ancient and Medieval History - of UFRJ, who are iinanced by CNPq. 

Ater making a brief blographical sketch of Paulo Or6si0, contemporary of Agostinho from Hlpona, 
we analise the lraces of the classlcal roman culture that can be found in hls work: the authors who sewed 
as sources for hlm. Cicero's doctrine of classlc hlstorlography that he follows. and so on. 

The second parl mntalns an analysls of some facts from roman history whlch are. in lhe pointof 
view of lhe author of the "Seven Books of Hlstory". a clear demonstratlon o1 how Provldence has made 
use of lhe Roman World to stad a new era: Chlst 1s born during August's time. therefore these two events 
wlll be forever jolnt and the "Pax Romana" will be lhe very beglnnlng of lhe "Pax Chdstl". 

The objective of work is the analysis of Paulo Or6slo's hlstorlcal provldentlallsm, for whom the 
Roman Emplre 1s God's Instrurnent for gettlng to the real Universal Chistlm Emplre. according to Da- 
nlel's prophecy. 



Este trabalho 4 parte inntegrante da pesquisa realizada por professores, alunos e 
alguns ex-alunos, bolsistas do CNPq, do Departamento de Histbria do IFCS da UFRJ. 
A pesquisa, aprovada e financiada pelo CNPq, centraliza-se na releitura da historiogra- 
fia paga e crista da Antiguidade Tardia. 

O objetivo especffico desta comunicacao 4 apresentar parte do trabalho, ja reali- 
zado, por4m ainda nao concluldo, sobre Paulo Orbsio. Qual o grau de consci6ncia que 
ele possui frente ao acontecer histbrico por ele vivenciado' E contemporaneo do "sa- 
que de Roma", de 410, por Alarico e sofre diretamente, como hispano, as consequen- 
cias da irrupcao dos germanos na Penfnsula IbArica. Qual a sua visao do ImpArio no 
infcio do s6culo V? Na qualidade de historiador cristao, como ele analisa o contexto' 

Pouco sabemos da vida de Paulo Orbsio: o que ele mesmo nos transmite em sua 
obra Os Sete Livros de Historia contra os  Pagaos e as noticias contidas em duas 
cartas de Santo Agostinho e uma carta de Sao JerBnimo. 

Com relacao ao lugar de nascimento ha duas opinides. Para uns seria Tarragona, 
cidade iberica, A margem do Mediterraneo. O fundamento para sustentar esta tese en- 
contra-se nas palavras do prbprio autor, quando na sua obra diz: "nossa Tarragona"'. 
Para outros autores teria nascido em Braga, no litoral do Atlantico. As duas cartas de 
Santo Agostinho viriam em confirmacao desta hipotese. Numa delas diz: "Chegou ate 
mim desde o litoral do Oceano ..." e na outra: "Chegou at6 mim desde o extremo de 
Hispania, isto 6, desde o litoral do Oceano ..."2. 

Outro ponto obscuro 6 a data do nascimento. Santo Agostinho afirma na carta a 
Sao Jerdnimo, no inicio do ano 415, referindo-se a Orbsio: "... A jovem, ... e filho pela 
idade". A palavra jovem encontra-se duas vezes no mesmo pardgrafo. Igual ex- 
pressao encontramos na carta pelo prbprio Sao Agostinho, ao bispo Evodio, nos fins do 
mesmo ano de 41 5. 

As cartas de Santo Agostinho, a que estamos fazendo referencia, aludem, 
tambbm, ti estada de Paulo Orbsio na Africa - junto ao bispo de Hipona - e ate a uma 
viagem ao Oriente para encontrar-se com Sao JerBnimo, a pedido do prbprio Agostinho. 
0 s  motivos nao de todo expllcitos como desejariamos. os encontramos igualmente nas 
mesmas fontes. "Chegou at6 aqui Orbsio ... quer combater as falsas e perniciosas dou- 
trinas que assassinam as almas dos espanhbis com mais rigor que tombam seus cor- 
pos com a espada dos barbaros ... Veio ate mim esperando ouvir-me expor alguns pon- 
tos que deseja conhecer. Exortei-o a ir ao encontro de (Jeronimo) e ele recebeu com 
gosto meu conselho ou preceito ...'O. Na carta escrita ao bispo Evodio, encontramos a 
mesma ideia: "... (Orbsio) veio ate mim movido ta0 somente pelo desejo de conhecer as 
Santas Escrituras. Este Orbsio me fez algumas perguntas que o inquietavam sobre a 
heresia dos priscilianistas ..." Na carta de Sao Jerbimo, dirigida a Santo Agostinho, 
encontramos a confirmacao da viagem ao Oriente: "Recebi, como ele merece e tu me 
pedias, o presbftem Orasio ..." 4 .  

1 - Orbsio. 1982: v. 2. 21 6. 
2 - (1953:4655.529). 
3 - ( 1953: 465.529). 
4 - (1962: 756). 



Se a leitura destes textos nos leva a crer que a viagem A Africa teve motivos reii- 
yiosos e intelectuais, por outro lado, o prbprio Paulo Orbsio nos oferece uma versbo di- 
ferente nas suas Histbrias contra os Pagbos: "... quando falo de mlm mesmo, por 
exemplo, que em um primeiro momento me vi frente aos bhrbaros aos quais nunca vira 
antes I...] que os burlei quando me retinham e, finalmente que deles escapei, coberto 
por uma subita neblina, quando me perseguiam pelo mar ..." A mesma id6ia se repete 
depois. "Eu que aproveito para fugir A primeira pertubacbo de uma situacao turbulenta, 
seja do tipo que for ..."=. Diante da leitura das duas versbes, torna-se diflcil saber qual 
foi a verdadeira causa da viagem. 

Na Africa, a pedido de Santo Agostinho, redige sua grande obra Os Sete Livros 
de Historia contra os  Pagaos O fato do iivro ter sido escrito a pedido do bispo de 
Hipona esta expiicitado varias vezes na prbpria obra. Por exemplo, no prblogo, encon- 
tramos seu testemunho pessoal com estas palavras: "Obedeci aos teus mandatos, 
bem-aventurado pai Agostinho. Ordenaste-me que escrevesse contra a va maldade 
daqueles que, alheios A Cidade de Deus, sao chamados pagaos ..., ordenaste-me que 
de todos os registros de hist6rias e anais que possam ser encontrados no momento 
presente, expusesse em capitulos breves e sistem&ticos de um livro, tudo o que eu ti- 
vesse encontrado ..." 

No fim do iivro VI1 estao escritas estas palavras: "De acordo com o teu mandato, 
bem-aventurado pai Agostinho, mostrei o que aconteceu desde o comeco do mundo 
atB os nossos dias. Da qualidade da obra, tu que a ordenastes, julgards, cabe a ti deci- 
dir se a publicas ou destrois" 6. 

Depois de escrita a obra, apbs sua viagem A Africa e ao Oriente, novamente per- 
demos de vista Paulo Orbsio e mais nada sabemos de sua vida. 

Os tracos de sua personalidade ficaram gravados na correspondencia de Santo 
Agostinho: "... (Orbsio) jovem piedoso, innbo na paz catblica, filho por idade e co- 
presbitero por dignidade, aberto de engenho, facil de palavra, forte nos desejos, aspira 
a ser util na casa de Deus. J& colheu alguns frutos de sua viagem, ... ensine! quando 
me foi posslvel e, quando na0 pude, mostrei-lhe como aprender. Estava eu procurando 
a quem consultar e nao encontrava. facilmente, um sujeito idBneo por sua fidelidade em 
negociar, pressa em obedecer e pratica de peregrinar. Logo que conheci este jovem, 
nao foi mais posslvel duvidar de que era tal qual eu o pedia a Deus: De "... jovem 
presbitero, santo e estudioso A chamado pelo mesmo Agostinho quando escreve 
ao bispo Ev6dio. Silo JerBnimo, respondendo a Agostinho. expressa os mesmos sen- 
timentos: "Recebl ... o presbltero Orosio, varbo digno da toda honra"8. 

Dos Sete Livros do Hist6ria contra os  Pagaos temos duzentos e quarenta e 
cinco manuscritos. As primeiras edlcbes da obra silo dos fins do s6culo XV. Encontra- 



mos, igualmente, edicbes nos sAculos XVI e XVII. Depois nfio ha edicbes atA o sAculo 
XX. As traducoes sao bem mais antigas: a primeira foi feita no s4culo I X  por ordem do 
rei anglo-saxfio Alfredo. No sAculo X a obra foi traduzida para o drabe encontrando-se o 
Unico exemplar existente na Biblioteca da Universidade de Columbia em Nova York. As 
traduct5es feitas modemamente para as mais variadas Ilnguas sfio multiplas. 

O estido das fontes da obra de Paulo Orosio A tema muito importante. Podemos 
afirmar sem temor que ele nfio A dos que, nos primordios do Cristianismo, incompatibili- 
zaram a cultura classica e a cultura paga, como Tertuliano, por exemplo. Pelo contrario, 
a sua valorizacao da cultura classica se evidencia quando se verifica o numero e a va- 
riedade dos autores citados no correr das paginas de sua Hist6ria. O autor preferido 
parece ser Virgflio a quem cita quatorze vezes. Chama-o indistintamente: "poeta", "o 
maio? dos poetas", "Virgflio" ou, simplesmente, omite-lhe o nome contentando-se com 
citar-lhe o texto por julgar que A conhecido de todos. ComAlio Tacito A nomeado nove 
vezes e SuetBnio, sete. Outros zutores classicos, tanto historiadores como poetas, ci- 
tados em menor numero de vezes sao: Pompeio Trogo, quatro; Justino, duas; Flavio 
Josefo, duas e Tito Llvio, Fanocles, Palefato, Homero ("famoso entre os melhores"), 
Tirlro, Fabio Pictor, Polibio, ~ u t k ~ i o  e Claudiano, uma vez. De Corn6lio Tacito diz: "... 
narrou com grande exatidao". E, da opiniao de Eutropio, se permite discordar: "No ano 
864 da fundacao da cidade - embora Eutropio diga que foi no ano de 850 ..."9. 

Com referencia As fontes cristas, encontramo-las explicitadas em menor numero, 
embora seu pensamento seja cristao e o 0bjetiv0 unico de sua obra, a defesa do cris- 
tianismo. A Biblia aparece citada explicitamente sete vezes. Isto sem contar, natural- 
mente, todo o relato da vida do povo judeu antes da vinda do Cristo. O grande escritor 
Orfgenes A citado apenas duas vezes. Todos estes dados nos falam, de forma clara e 

expilcita, da grande cultura de Paulo Orosio, tanto mais admiravel quanto se considera 
como Santo Agostinho que era "jovemn. 

Na leitura da Hist6ria.de Orosio encontramos ainda outros dados que nos aju- 
dam a .aprofundar mais o seu apreco pela cultura classica. No livro 1 cap. 18, falando 
da-mitologia grega, diz: "O ensino da escola se gravou tambem em nossa memaria ...". 
Isto nos leva a pensar que Orosio era um romano culto, que frequentava a escola e re- 
citava os classicos mais importantes. Palavras que encontramos repetidas varias ve- 
zes sao: "professor" e "instrucfio". Assim, por exemplo, referindo-se ao imperador Ju- 
llano diz: ".:. ordenou num Edital que nenhum cristfio fosse professor das artes liberais" 
e, na vida de AurAlio Alexandre, encontramos: "Sua mfie preocupou-se em receber ins- 
trucllo ;.."'O. 

. As bibliotecas s€io objeto de especial cuidado na obra de Paulo Or6sio. Sente 
muito o que significa sua destruicllo. Tratando das batalhas de CAsar no Egito. da todo 

9-(1982: v.2. 197-8). 
10 - (1 982,239.2 1 O respectivamente). 



g8nero de detalhes do desaparecimento da mais famosa biblioteca da Antiguidade, a de 
Alexandria: "As chamas ... destrulram quarenta mil livros que estavam nos ediflcios 
proximos, os quais constitulam um grande testemunho dos estudos e inquietacoes dos 
antepassados porque reuniam muiias e ilustres obras de grandes talentos ...". Mais tar- 
de, na Bpoca do imperador Chodo ,  encontramos a mesma4ntensidade de sentimentos 
frente i!I destruicao de outra grande biblioteca: "... no Capitolio caiu um raio, por cuja 
causa so levantou um incbndio que queimou em rapido movimento aquela famosa bi- 
blioteca construida com cuidado e o interesse dos antepassados"ll. 

Parece-nos, assim, poder afirmar que Os6rio A na Antiguidade Tardia um digno 
expoente do Mundo Classico pela valorizacao que ele faz da cultura romana. 

TambAm A posslvel afirmar, ate onde chegaram as nossas pesquisas, com re- 
lacao a sua atitude de historiador frente i!I doutrina de Clcero sobre a maneira de se es- 
crever hist6ria. A primeira lei A a "verdade". Paulo Orosio, embora nao faca, como al- 
guns ci6ssicos, solene profissao de veracidade, em parte nenhuma de sua obra se es- 
forca por demonstrar-nos que persegue a verdade como ideal. "Vou colocar-me nas 
maos da critica, embora com a esperanca de salvar-me com a ajuda da verdade ..." "E, 
embora se possa acrescentar, ainda por nossa parte, outras provas deste tipo, igual- 
mente dignas de ser contadas e inquestionaveis pela sua credibilidade ..."I2. 

No entanto, uma leitura um pouco mais profunda da obra de Paulo Orosio nos le- 
va a constatar que, apesar de suas afirmacoes, ele nao cumpre esta primeira lei da 
historia estabelecida por Clcero: a verdade. A Historia de Osorio A, melhor do que 
historia, uma apologia do Cristianismo. Por isso, tudo est6 ordenado em funcao do obje- 
tivo primeiro. Nao pode ser considerado faita de verdade. E apenas a resposta sincera 
do autor ao seu objetivo fundamental. 

A segunda lei da histonografia classica A a "brevidade". Esta sim, parece ser 
, cumprida i!I perfeicao pelo nosso autor. E por isso que torna diflcil escolher entre as ini- 
meraveis citacoes repetidas incansavelmente no decurso de toda a obra. "Resumirei 
agora brevemente ..." "Vou assinalar o mais brevemente posslvel ..."I3. "Para que me 
entreter em muitos detalhes?" "Passo por alto pelas freqentes derrotas ..., passo por al- 
to pelos tristes sucessos ... passo por alto pelas frequentes barbaries ..."I4. 

Outro canone. cumprindo por Paulo Orosio, A a "ordem". "DA-me a impressilo de 
que quanto mais busquei a ordem, com maior desordem eu escrevi estas idAiasn. "Em 
vao vou explicar as guerras e quedas de tantos reis e reinos se antes nilo explico 
quem foram os reis e quais os reinos ..."I5. "Pelo que se refere a Jugurta, por motivos 
de ordem cronol6gica ..."I6. 

I 1  - (lbld.: 134.205). 
12 - (lbid: v. i, 143.103 respectivamente). 
13 - (lbld.:, 146.193). 
14 - (lbid.: v.2, 264.261 respctivarnenle). 
15 - (ibld.: v.1. 201.244). 
16 - (lbld.: v.2. 44). 

. . 



Mais uma lei ciassica da historia dlz respeito h explicitacao das causas e resulta- 
dos. Tambem aqui, notamos o sentido do cumprimento por parte de Paulo Orbsb. 'Nar- 
rarei, na medida em que eu puder. as desgracas concretas de cada um dos povos, ... 
desde seus comecos e de que forma e por que razoes surgiram"". 

O retrato, ou a caracterizacao dos indivlduos, A outra norma nao descuidade na 
obra do autor. Coloca, por exemplo, especial cuidado no tratamento dado aos impera- 
dores. Assim, falando de Callgula, diz: "... o homem mais malvado de todos os que ti- 
nham vivido antes dele ..." No retrato de Nero, escolhe as trintas ainda mais negras: 
"Continuador e superador ate do tio Callgula em todo tipo de vlcios e crimes, excedeu- 
se em petulancia, paixao, luxo, avareza e crueldade". Segue, depois, explicitando com 
fatos reais e abundantes as diversas manifestacoes concretas do anteriormente dito. A 
figura de TibArio ganha outras palavras e expressoes: "Tiberio dirigiu pessoalmente o 
Estado com grande e serena medida, ate o ponto de que a algum dos governadores 
que lhe haviam aconselhado que aumentasse os impostos nas provlncias, escreveu 
respondendo que A prbprlo de um bom pastor amar o seu rebanho. O inimigo de Roma 
4 tratado duramente: "Viriato, de origem lusitana, A pastor e bandoleiro. Aterrorizou na 
Hispanla a todos os romanos, pilhando primeiro os caminhos, assolando depois as 
provlncias. Vencedor, desbaratou e p8s em fuga os ex&citos de pretores e c8nsu- 
les"18. Uma das grandes figuras da antiguidade, Alexandre Magno, foi assim descrita 
por Orbsio: "Nestes dias nasceu Alexandre Magno, aqiieie grande e autentico abismo 

de desgracas e atroz torvelinho de todo o Oriente". "Sua crueldade para.com os paren- 
tes nao foi menor do que a loucura manifestada contra os inimigos". "Alexandre nunca 
se saciava com sangue humano, fosse de inimigos ou de afiados. Sempre tinha sede 
de sangue 

Outra lei do genero histbrico A a inciusao de referencias geogrtlficas na obra 
hlstorica. Esse canone ocupa lugar de desteque no conjunto da obra de Paulo Orbsio. 

'"E necesstlrio, penso, que descreva em primeiro lugar o prbprio orbe das terras habita- 
.das pelo ghero humano ..." Afirma .categoricamente que percorreu, na medida das 
proprias forcas, as provlncias e ilhas de todo o mundo e, por isso, toda sua obra histb- 
rica estb repleta de descricoes de fen8nemos naturais (a terra e suas chuvas. ventos, 
mares, etc.) ou de catbstrofes (terremos, inundacoes. etc.). ou simplesmente de povos 
e cidades. O capltulo 2 do livro 1 6 a descricao de todo o universo e A o mais longo de 
toda a obra, com cento e seis verslcuios. 

Hd, ainda, mals um ponto em que nos parece poder afirmar que Paulo Orbsio A 
romano cibsclco. Embora ele se proponha a escrever uma histbria universal, na verda- 
de o que resulta 6 uma historia do ImpArio Romano ao redor do qual giram, de alguma 
maneira, todos os outros povos ou imp6rios. Roma A o centro de gravidade. E por isso 
que a cronologia se refere sempre B fundac8o de Roma. Inicialmente encontramos: "No 
ano 805 antes da fundac8o da cidade ..." "No ano 30 antes da fundacho de Roma ..." 

17 - (lbld.: v. i. 102). 
18 . (Ihld.. v.2. 180.187. t 76.19 respocilvanienle). 
19 (Ihld. v. 1. 208.232). 



A partir do livro II, os anos se contam depois da fundacao da cidade, ou depois 
da fundacao de Roma. Roma A a cidade por exceldncia, pelo que nao tem possibilidade 
de se confundir com nenhuma outra. A historia de Roma A tambAm a mais extensamen- 
te tratada e com maior carinho e riqueza de detalhes. "Teremos que nos deter, antes de 
mais nada, na historia dos romanos ..."20. Diz no livro 1 e no infcio do V volta a insistir: 
"Os fatos romanos nos quais se centra o nosso tema sao tao grandes que, com razao, 
ficam de lado os outros"21. Dos sete livros escritos somente o primeiro na0 trata da 
historia de Roma e sim dos outros povos anteriores na ordem cronologica. A fundacao 
de Roma encontra-se logo no inlcio do livro II. 

Tratamos de encontrar, atA agora, em Paulo Or6sio algumas reminiscencias do 
cl8ssico romano. Vejamos, agora, se ha nele alguma mudanca, algo que o diferencie 
dos autores e pensadores anteriores ao ImpArio Romano; se foi afetado, de alguma 
forma, pelo momento historico em que viveu, decisivo na historia, do "saque de Roma" 
por Alarico. Na visao historica contida nos Sete Lhos de Historia contra os Pagaos, 
qual a versa0 do mundo romano que nos A transmitida? 

Ja no prologo, o autor confessa, como profissao de 16, os pontos de diferenca en- 
tre ele e os outros historiadores: "Tanto entre os gregos como entre os latinos, quase 
todos os escritores que propagaram com suas palavras as acdes de reis e povos, co- 
mecaram suas obras com Nino, filho de Belo, rei dos asslrios ... Eu decidi contar o co- 
meco das desgracas humanas partindo do primeiro pecado humano. Desde Adao, o 
primeiro dos homens, ate o rei Nino, "o Grande", como 6 chamado, Bpoca em que nas- 
ceu Abrao, passaram 3184 anos, anos que foram omitidos ou ignorados por todos os 
historiadores". Divide, assim, Paulo Orosio os perlodos historicos em tres etapas: 1 a) 
de Adao a nilo, que A contemporaneo de Abrao, 27 de Nilo at6 CAsar Augusto - o mo- 
mento do nascimento de Cristo e 3" de CAsar Augusto ate seus dias. 

O motivo pelo qual comeca a historia por Adao parece evidente: trata de encon- 
trar o verdadeiro inlcio da historia universal, e, tambem, de descobrir na desobediencia 
do primeiro homem h lei divina a chave que abre a fonte de todas as mis6rias e sofri- 
mentos humanos. A inter-relacao pecado-castigo A para Paulo Orosio a linha da evo- 
lucao historica. Assim concebe "... a historia como uma unidade organica submetida a 
uma lei interpretativa: a partir do pecado de Adao o homem quebra seu pacto com Deus 
e todas as ac6es humanas posteriores, ate a vinda de Cristo, estarao marcadas por 
essa separacao entre Deus e o homem"23. 

Vemos, tambAm, que nessa divisa0 cronologica estao associados Nino a Abraao 
e CAsar ao nascimento de Cristo. Essa relacao entre os personagens da historia uni- 
versal e a historia de Cristo A outra das formas da evolucao historica do pensamento de 
Paulo Orosio. Na historia de Roma o momento culminante ser8 a Apoca de,Augusto, a 
"Pax Romana". Para Paulo Orosb, isto nao A devido somente as virtudes dos cidadaos 
romanos, nem sequer propria obra de Augusto. E a obra da Provld~ncia de Deus, que 

20 - (Ibid.: 1 14.132.130 respecUvamente). 
21 - (lhid.: v.2. 23). 
22 - (lhid.: v.1. 82-3). 
23 - (lhid.: 25). 



prepara o caminho para o verdadeiro Reino Universal e etemo cristao. Reino que A feito 
dentro dos prbprios caminhos do ImpArio Romano. O aparecimento de Cristo trara o 
inlcio de novos tempos. O miio da Roma eterna paga encontrara a sua verdadeira con- 
tinuidade no ImpArio Universal cristao. Roma nao morre, continua na Roma crista. As- 
sim, Paulo Or6sio esta interpretando a clAssica profecia de Daniel sobre os Imperios: 
"A culminacao dos tempos vira com a dissolucao do Ultimo dos imperios e a aparicao 
de Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul e ao redor de todo o Oceano, ele mesmo fe- 
chou as portas do templo de Jano ... Naquela Apoca, ou seja, no ano em que CAsar 
conseguiu estabelecer por disposicao de Deus, uma paz autentica e duravel, nasce o 
Cristo. Essa paz teve por objetivo favorecer a vinda de Cristo, em cujo nascimento os 
anjos fizeram os homens ouvir seu canto de jubilo: "G16ria a Deus nas aituras e paz na 
terra aos homens de boa vontade". Nesse mesmo ano em que o pr6pri0 Deus se dig- 
nou mostrar-se e ser como homem, CAsar, a quem Deus tinha predestinado para tao 
grandes misterios, ordenou pela primeira vez que se fizesse um recenseamento de to- 
das e cada uma das provlncias e que fossem recenseadas todas as pessoas. Nessa 
epoca, pois, nasceu Cristo e imediatamente depois de nascer, foi inscrito no recen- 
seamento romano. Essa declaracao consagrou CAsar como senhor universal e os ro- 
manos como donos do mundo, com essa declaracao, Cristo quer dar-se a conhecer 
como homem e fazer-se contar entre eles. Tal privilAgio, desde a criacao do mundo, 
nao tinha sido concebido nem ao primeiro babilbnico, nem ao macedbnico, para nao ci- 
tar outros menores ... e nao ha duvida de que foi Cristo quem depois de fazer crescer 
esta cidade (Roma) e defendg-Ia levou-a ao ponto mais alto de seu poder. Isso foi feito 
assim porque Ele quis ser cidadao romano, em virtude de sua inscricao no recensea- 
mento romano. Dado que chegamos ao momento em que Cristo iluminou este mundo 
com sua chegada e conseguiu para CAsar um templo de paz, eu posso pbr fim a este 
livro ...n24. 

Foi citado anteriormente no pr6prio texto de Paulo Or6sio o impArio babilbnico, o 
macedbnico e outros menores. Vale a pena neste ponto tambAm, explicitar um pouco 
mais e ler as pr6prias palavras do autor. Torna-se igualamente necessario, visto que ja 
noss tinhamos referido em outro momento A profecia de Daniel. Paulo Or6sio abre o li- 
vro II com a explicacao da teoria dos "Quatro ImpAriosn e sua aplicacao ao Romano. 
No inlcio do livro VII, votta ao mesmo tema, explicitando-o ainda mais. 

0 s  autores antigos consideraram os quatro impArios como o asslrio, o medo-per- 
sa, o macedbnio e o romano. Paulo Or6sio introduz algumas variacoes e os considera 
assim: o babilbnico, o rnacedbnico, o cartaginbs e o romano. Eis em slntese, o pensa- 
mento de Paulo Or6sio nesta teoria dos quatro imperios: Roma recolhe a heranca de 
BabilBnia e. depois de cruAis e terrlveis confrontos com os impArios que ele considera 
intermedihios: o macedbnico e o cartaginbs, consegue unificar todo o poder numa s6 
pessoa, CAsar Augusto, em cuja Apoca o nascimento de Cristo inicia uma nova era. 
Depois de Cristo, a histbria se reduz a uma progressiva identiiicacllo entre o ImpArio 



Romano e o Cristianismo (Neste ponto ser4 bom lembrar, entre os retratos de diversas 
personagens, o de Alexantre Magno, o grande artlfice do Imperio Maceddnico). As pa- 
lavras de Paulo Orosio explicitando esta ideia esta0 esparsas por toda a obra. Escolho, 
apenas, umas linhas do livro II, cap. 3, ver. 5-7. 

Considero oportuno recordar ... que s6 Deus 6 quem dispds a ordem dos tempos 
em favor, num momento dos babildnios, e finalmente, dos romanos e, que devemos A 
sua misericordia, o fato de que existamos. Com efeito, eis que as origens de Roma e de 
BabilBnia foram semelhantes, semelhantes em grandeza, semelhantes em duracao, 
semelhantes em seus bens e seus males, no entanto nao foi semelhante seu fim nem 
seu desaparecimento: BabilBnia perdeu seu imperio, Roma o mantem, aquela foi bria do 
seu rei, e esta se mantem firma com a vida do seu imperador. E isto por que? ... gracas 
A religiao ~r ista" '~.  

Um aspecto que nao passa despercebido na leitura de Paulo Orosio A a valori- 
zacao que 4 dada aos godos, ou visogodos, dentro do quadro geral dos barbaros. Po- 
demos acompanhar sua historia na obra do autor: "Os hunos, excitados agora por uma 
repentina loucura, levantaram-se contra os godos e, depois de acossa-los, os expulsa- 
ram dos seus antigos lares. Os godos, depois de atravessar o Danubio, fugindo, foram 
recebidos por Valente ..." "Alarico e todo o povo godo pediam com hulmides suplicas 
uma paz digna e uns lugares para viver". (Teodosio) "concluiu um tratado com o rei go- 
do Atanarico. Porem Atanarico morreu e todos os povos godos, depois da morte do seu 
rei, se entregaram ao poder romano ao experimentar o valor e a benignidade de Teodo- 
sio". "Morto o Augusto Valentiniano, foi nomeado ousamente um usurpador a quem, de- 
pois, impoem o nome de imperador um homem barbaro, porem cheio de coragem, de 
bom sentido, de forca, de audacia,.de poder. Reuniu muitas e invictas tropas das guar- 
nicoes romanas e das tropas auxiliares barbaras". "... depois os barbaros, desprezan- 
do as armas se dedicaram A agricultura e respeitam aos romanos pouco menos do que 
como aliados e amigos"26. 

O proprio "saque de Roma" de Alarico, de 41 0, de memoria inesqueclvel para os 
romanos, nao parece ser tao tragico na visao de Paulo Orosio: "Apresenta-se Alarico 
que acredita, aterroriza e invade a temerosa Roma. embora ele.tivesse dado ordem aos 
seus, com antecedencia, que nao incomodassem a todos aqueles que se refugiassem 
em lugares sagrados e que, na medida do posslvel. se~abstivessem de derramar san- 
gue. entregando-se, apenas, ao botim" 

Alarico deu ordem para que os vasos sagrados fossem levados ate a basflica do 
Apbstolo". "Trgs dias depois de ter entrado na cidade, foram-se embora espontanea- 
mente, provocando o inchdio de alguns ediflclos. Porem nunca este inc6ndio foi tao 
grande como aquele do ano 700 da fundacho da cidaddQ7. 

25 - (lbid.: v. 1. 103). 
26 - (lbid.: v.2.246.266.249.253.274). 
27 - (lbid.: 268-9). 



Na0 h4 comparacao posslvel entre este quadro pintado por Orbsio relativo a Ala- 
rico e a descricao do assalto a Roma feito por gauleses: "Os gauleses penetram na ci- 
dade sem defesa, matam os senadores, queimam as casas, ... provocam fome, peste, 
desespero e medo aos desafortunados sobreviventes e, posteriormente, os submetem 
e os obrigam a pagar um resgate por eles mesmos. Quando os gauleses foram embo- 
ra, o horror enchia os animos, ... e os romanos pensaram e ate tentaram trocar de lu- 
gar, fundar outra fortaleza e ate chamar-se com outrro nomenz8. 

Por que estes quadros valorizando as virtudes dos godos, que siio barbaros e 
nao romanos? Como explicar as diferencas que sentimos da invasao de Roma pelos 
gauleses e pelos godos de Alarico? Em primeiro lugar pode-se interpretar como uma 
resposta aos interrogantes colocados, tanto por pagaos como por cristiios, diante do 
"saque de Roma" que, apesar das apreciacbes de Paulo Or6si0, foi sempre visto na 
histbria como a queda ou fim de Roma ou, ao menos, a queda de um mito. Os Sete Li- 
vros da Histoiia contra os Pagam responderao que Roma sofreu mais em outras Apo- 
cas, que os godos niio foram tao terriveis como os gauleses, que respeitaram as pes- 
soas, enfim, que Roma continuava viva, e que, se os outros ImpArios anteriores a ela 
foram dominados e vencidos por ela, ela, Roma, continua sendo Roma. Esta resposta 
seria valida tanto para cristaos como para pagaos, pois todos podem entender, cada 
um ao seu modo, a perenidade de Roma. 

Paulo Or6sio quis dar uma resposta, ainda mais direta, aos cristaos e julgamos 
encontra-la poucas linhas ap6s a descricao do "saque de Roma" propriamente dito: "... 
romanos e bdrbaros, unidos num s6 coro, cantam publicamente um hino a Deus. O 
som da trombeta da salvacao ecoa em todos os cantos da cidade"29. 

Paulo Orosio contempla ja uma antevisao de uma nova era, do Imp6rio Universal 
Cristao, de que fala a profecia de Daniel. 0 s  barbaros cristianizados sao parte inte- 
grante da nova Cidade Eterna. O autor capta toda a forca historica do momento que 
esta vivendo. Sabe que a Providencia Divina, Deus, colocou o ImpArio Romano, com 
toda a sua grandeza e esplendor, como o caminho a ser seguido para se chegar ao 
verdadeiro Imp6ri0, querido por Deus, desde o inlcio dos tempos. Roma foi a primeira 
protagonista, a imprescindlvel, desta nova era. O mito da Roma Eterna tem, para Paulo 
Orosio, uma personagem que o sustenta e perpetua, a Provideincia. e esta composto 
este mito com diversas pecas: sao as sobreviv6ncias e as mudancas que caracteri- 
zam o acontecer histbrico do inlcio do s6culo V. 
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O SIGNIFICADO DE T H E ~ S  Eh'i GREGO 

Reinholdo Aloysio Ullman 
(PUCRS-UNISINOS) 

Abstract 

Thls paper deais with the Greek word "thebs" in diiierent levels. 1. Its etymologlcal origln, nrji yet 
clearly elucidated; but the authors generally agree that It means "somethlng bright". 2. "Theos" as pre- 
dicative name. being used near masculine. feminlne and neutra1 words, meanlng "somethlng beautiful"/ 
or "something temibie". 3. In Horner's work we find two slgnfficances, narnely (the6s) 1s applled to the' 
anthrpornorphical gods and to prominent persons 4. Among the Romans. "the6s" assumes the same 
slgnlllcence as desaibed in fhe precedlng Item. 5. Flnally 'Yhebs" 1s studled In dlfferent Greek phlloso- 
phers. slnce Xenophanes Heracllt and others. unUi Phllon of Alexandria. The paper Mes to demonstrate 
the eftort of manklnd. represented by vlgomus Ihlnkers. to flnd a steady loundation that justifies lhe hu- 
man exlstence. 



Compulsando os dlcionAriosl a respetto da palavra thebs ou "Deus", depara- 
mos, desde logo, o significado de "Deus, divindade, ser superior". Encontramos, igual- 
mente, "criador", como sin6nimo de Deus. o que, alias, foge da essbncia da palavra 
Deus, conforme perpicaz observaci30 do te6logo francbs, Adolphe Gesche2. Arrolam- 
se, a seguir, as palavras derivadas, como teocracia, teofania. teologia, etc., todas sem- 
pre, referentes a Deus como tal. 

Mas, para chegar ao sentido de divindade, a palavra thebs percorreu longo ca- 
minho o qual tentaremos acompanhar, nos seguintes passos: 

1. Etimologia da palavra theos 
2. Thebs como nome predicativo 
3. Significados de thebs em Hmero 
4. Outros sentidos de thebs em Homero e na cultura romana 
5. Thebs nos clrculos filosbfico-religiosos, at6 ao advento do cristianismo. 
O objetivo, pois, do trabalho A desler, como diria Ortega y Gasset, isto 6, decom- 

por e interpretar o termo thebs, na fecunda multifariedade em que se apresenta, em di- 
versos contextos. 

Cingimo-nos ao essencial. A bibliografia utilizada encontra-se no fim do trabalho. 

1. Etimologia da palavra theos 
a) Nao h6 certeza, atA hoje, sobre a etimologia da thebs (Kittel, 1957: 65). 
b) No entanto, KerAnyi (1971: 196) aventa a hipotese de que, antes de theas, 

existiu a palavra thbs, em sentido neutro, a qual nos foi conservada em alguns vocabu- 
los, constituindcAhes o primeiro membro. Exemplificam-no thdsphatos, thesp4- 
sios, th4skelo9. Todas elas, no segundo membro, revelam "um efeito extraordinArio" 
(eine wunderbare Wirkung), com verbos que exprimem "dizer", "falar" ou "mover". 
Conforme Kerdnyi, deste neutro th4s ter-se-ia formado thebs. Menge-Guthling diz que 

1 - "Dieu nom-donn6 aux divinit6s du paganisme, d6signe plus particuli8rement - Bait alors 
avec une maiuscule - I'Eire supr@me, absolu, crbateur ..." (Bailly, 1973: 203). Outros dicionarios assim 
definem Deus: "Dios - E1 centro de Ia revelaabn que Dios hace de sl, por su palabra y accibn, y con el- 
los, al mundo de 10s hombres" (Grabner-Haider. 1975: 394-5); "Dieu - Etre infini. a6ateur ..." (B6nac, 
1956: 256). 

2 - "Dieu est Dieu (ou il n'est pas). II ne peut donc avoir besoin de rien pour @Ire, pour "devenir". 
II est, "un point c'est toul'. A cet egard. disons donc clairement et contrairement A tous les dic- 
tionnaires qui identiiient Dieu et CrBateur. que l e  t e m e  cr6ateur ne d6finlt pas Dieu e n'en 
est m6me pas le nom propre (s'il en a un de connu, c'est celui de Pdre). Dieu est a6ateur au sens , 

grammatical et loglque du mrbe &e, car effectivement Dieu a cr6e; mais il n'est pascrdateur. au sens 
ontologlque du verbe Bbe et o0 le teme de cr6ateur dirait alors sa d6finition, sa nature. son 6tre. La 
cr6aUon est un acte(1ibre) de Dieu. non ce qui le constitue, et qu'il sol1 a6ateur le qualiiie. mais ne I'ex- 
prime donc point" (GeschB, 1983: 160). Em linguagem gnosiolbgica. dir-se-ia que "Deus 6.criadoi' 
constitui um jufzo sintetico e ntio analitiw. Por ouira, a Ilberdade de toda a.necessidade de aiar, con- 
quanto seja a posse mais digna de Deus, ntio 6 inferivel do conceito do sujeno do jufzo. (O grifo 6 nos- 
so). 

3 - ThBsphatos = thebs + phanai significa dilo por deus; ordculo. 
ThespBslos = dlvino. ThBskelos = movido ou inspirado por Deus. (Menge-Giithling, 1936. 

S.V. thebs). 



a palavra theos pode ser relacionada com tobs, significando "aquele que brilha" ( der 
Glanzende) (~enge-Guthling. 1936: 328). 

c) A palavra Hie6s acha-se concretizada em theouda e theourein e quer dizer 
"contemplar, inspecionar, olhar atentamente". Traduz uma experif3ncia "visualn (uma 
viddncia), tanto em sentido sensorial (dos olhos) cano em sentido intelectual (olhos da 
razao ou nous). Ambas as experlAncias dizem respeito a contemplacao de coisas "di- 
vinas", isto A, extraordinarias ou das "coisas em e por si mesmasn (Zubiri, 1985: 39). 

" 

Temos, entao, a theourla aristotAlica, fruto da schole, ou seja do 6cioi, culminando no 
tb 6n  

Atentando bem, verificamos que theourla compoe-se de th8a e harsiou (= ver 
uma visao ). Este "ver uma visaon A a contemplacao das "acbes divinas" (= dos fatos 
extraordinarios) em derredor dos homens em geral e, ademais, Wver o blss theoure- 
tikbs (Aristoteles), ou seja, dedicar-se ii filosofia, para chegar A divindade em si4. 

Theourla designa, pois, algo concreto e algo abstrato, ou melhor, metaflsico. 
VAm a proposito as palavras de Wemer Jaeger: 

"O que salta ii vista, na figura humana destes primeiros filosofos (pr6-socrati- 
cos) (...) A a sua tlpica atitude espiritual - devotamento incondicional ao co- 
nhecimento, estudo e aprofundamento do ser em si mesmo" (...) o blos 
theour8tikbs (foi) considerado por Platao como a autentica praxis dos filaso- 
fos" (Jaeger, 1979: 180). 

Theouros. thearios e thearios, palavras todas vinculadas a "ver, olhar, con- 
templar", era entre os gregos, o enviado oficial para as festas cerimoniosas de uma di- 
vindade especffica5. Alem de constituir uma visita, para contemplar os deuses ou a un 
deus, a theouda do thetlrios implicava oracao. A visita e a oracao faziam parte es- 
sencial da atitude do theorios No comeco da Politica, Socrates nos descreve, 
atraves de Platao como transcorria a theourla Ele se dirigiu, por mera curiosidade, ao 
Pireu, para ver (anschauen) os fogos da deusa da Tracia. A seguir, adorou-a e assim 
nao retomou de uma visita como mero espectador, mas voltou de uma thesurla 
(KerAnyi, 1971: 11 0). 

d) Interessante explicacao de the6s e-nos dada por Fflon de Alexandria, em De 
Abrahamo 121-1 22. "Aquele que A" esta ladeado de duas potr3ncias (...) a criadora e a 
real. A criadora recebe o titulo de 'Deus', porquanto ela estabeleceu (de theinai) e or- 
denou o universo (Stromata XXXIX, 1983: 104). 

4 - Aristbteles esta convlcto de que. com o blos theouretikbs, ele mostra aos homens o cami- 
nho para a divindade (Eth. N k  10,7). 

5 - Para Platao, os theourol eram embaixadores eventuais da cultura. Em outras palavras. 
eram observadores da cultura e das leis dos outros homens. Estes theouroldeviam travar relacbes 
com as poucas personalidades superiores - homens divinos1 - que existiam no meio da multidEo e com 
os quais vele a pena falar, e chegar a um entendimento. Ao regressarem pAtia, era-lhes facultado 11- 
we acesso ao 6rg8o supremo da autorldade. Sua miss8o consistia em ajudar a melhorar a @\S. AS ob- 
se~acbes e sugestbes trazidas pelos theouroleram submetidas a criuca severa. para sua apllcac6o 
d o  ser deleteria p6ils (Jaeger, 1979: 1288-91). 



Com o que deixamos dito, demos alguns vislumbres a repeito da etimologia da 
palavra theoa Podemos, 16, partir para o segundo ponto do trabalho. 

2. Thds como nome predicativo 
a) Tanto Kittel (1957: 66) como KerAnyl (1971: 221) silo concordes em dizer que 

theos A, originariamente, um nome predicativo. "Parece. primigeniamente, nada ter sido 
afirmado sobre thebq mas the6s era afirmado sobre algo" (Kerhyi, 1971 : 21 1 ). 

b) Pelos exemplos, a seguir, veremos que thebs, no caso, A uma palavra singu- 
lar, invari4vei, aplicandcse, Indistintamente, a palavras masculinas, femininas ou neu- 
tras (em se tratando de verbos, no Infinito). Utiliza-se, igualmente, em exclamacbes de 
assombro (thtlmbos, thadma). Vamos aos exemplos. 

aa) Junto com substantivos masculinos 
Hb phtbnos k8kistos thebs esti - a Inveja A algo muito rulm. 
bb) Junto a palavra femininas 
Heslodo, nos Erga, 764, ao falar da pheme, isto A, do que "o povo diz", assim 

se expressa: thebs nu tls esd ka l  aut6 (pheme) = o que o povo diz A importante. 
cc) Junto a verbos no infinito 
Eurfpides, na tragAdia Helena, 560, escreve: "00 theof. thebs gar tb 

gignbuskein phflous" (A maravilhoso conhecer (reconhecer) amigos). Repare-se no 
vocativo, dirigido As divindades e, logo ap6s, a palavra theos, referindo-se a "conhecer 
(as) pessoas queridas ou (os) amigos". Esta justaposicao - theol-thds - faz-nos 
concluir duas coisas: l a  que o predicativo thebs nao pode ser traduzido por Deus, 2" 
que o predicativo nao pode ter vocativo, como observa KerAnyi (1971: 196 e 21 1) (Da- 
her hat (Gott) - no sentido de thebc - Keine Anredeform). 

dd) Quando se deseja fazer uma exclamacao de assombro, ante um aconte- 
cimento, diz-se, simplesmente: Thebs esti (Kerhyi, 1971: 21 1). 

A pergunta que surge A esta: como traduzir o predicativo Thebs? Pelo sentido 
das frases, infere-se que a traducao katexoxhn A esta: sublime, encantador, maravi- 
lhoso, lindo, extraordlntlrio e proveniente dos deuses: ou, consoante o contexto. "que 
acontecimento-bom ou ruim!" 

c)Em que casos se emprega o predicativo thebsv 

Podemos distinguir os seguintes espectos: 
aa) para exprimir manifestacoes grandiosas da natureza (Kosmlsche Grossen) 

(Kittel, 1957: 68). que se apresentam como "visilo" (th6a). Cumpre observar que a na- 
tureza, em suas epifanias multiplas, constitui, para os gregos, uma revelacao divina 
(theion) (aqui, divino refere-se a divindade como tal). As manlfestacbes grandiosas 
sfio tidas como "propriedades divinas" (d6ttliche Eigenschaften) (Kittel, 1957: 68). 
Exemplos para tais manifestacbes grandiosas sfio as estacbes do ano. as fases da 
lua, as diversas etapas da vida do homem. Todas elas sfio thebc, porque revelam 
o thelon Do nascimento de uma nova vlda, da beleza da juventude, da virgem e do p 
vem bem como da sabedoria da velhice diz-se thebs, porque denotam o thelon 

Todas estas "aparicbes" (phainbmena). por semelharem o nascimento do sol. 
estao ligadas, na mente grega, h luz (Aufleuchten. dlz. com mais preclsfio, o alemfio). 



Facilmente entendemos, a partir daf, o porque do politefsmo6 De feito. A plurifor- 
modade das manifestacbes foi hipostasiada em divindades, denominadas, em seu con- 
junto, theol O politefsmo foi sumariado na famosa frase pAnta plere theoun (Jaeger, 
1979: 818, nota 39b). TambAm o cosmo A thebs - kbsmo thebs esti (Platao, Timeu, 
92c). 

bb) Para designar acontecimentos bons e ruins 
Ja referimos o texto de Eurfpides: th&s gBr to gignouskein phiious. 
.Em Plfnio, o velho, lemos esta frase: Deus est mortali juvare mortalem 

(KerAnyi, 1971: 21 1). Plfnio faz-nos recordar outro dito latino, de igual sentido: Sedare 
dolorem opus divinlnn est 

Ter exito A the6s (maravilhoso): eutychein thebs esfi (Kittel, 1957: 67). 
TambAm paixbes e sentimentos ruins predicam-se com the6s phtbnos kAkis- 

tos kadikoudatos theos (a inveja A o que ha de pior e de mais injusto) (Kittel, 1957: 
67). 

A dor A um fato terrfvel: Ibpe deine theos (Eur, Or. 399). 
Os casos aduzidos, nos quais se evidencia que thebs tambem exprime algo ne- 

gativo, autorizam-nos a discordar de Kerenyi, pois ele afirma ter a palavra thBos ape- 
nas sentido positivo: "Gott (thebs) nao era nem ambivalente, para os gregos, nem ne- 
gativo" (KerAnyi, 1971 : 196). 

cc) Thebs A, tambem, empregado para significar forcas eficazes. 
Kittel (1957: 67-68), em sua monumental obra, cita como exemplo a dke, que 

tanto pode ter o sentido de justica como de lei, acompanhada do predicativo theos. 
Ao tArmino deste item, em que analisamos, bem que brevemente, thebs como 

predicativo, podemos acrescentar, ainda, sem temor de errar, nao constituir falsidade 
dizer Thebs estl theos, isto A, Deus A thBos ou, se quisermos, Deus e Deus! Com 
efeito, segundo veremos, no item seguinte, Zeus nao A apenas uma substancia indivi- 
dualizada (Homero - OdissBia 14, 440/444), mas A um acontecimento que se da no 
tempo (das zeitiche Geschehenxn), neste mundo. Ora, todo o acontecer, todo o de- 
vir representa, como vimos, um como emergir de uma luz. Isto nada mais A do que 
theos. Quando, pois, as coisas acontecem, Zeus esta acontecendo. A julgar pelo no- 
me, Zeus era, tambAm, um deus hindu7, sob o nome Dyaus-pita, e dos gerrnanos. 
com a denominacao Ziu. Entre os gregos, Zeuse era o deus dos deuses, como o era 
Jupiter, no mundo romano. onde era denominado Diespiter. Zeus, Dyaus-pita, Ziu 
e Jupiter sao nomes que tem a ver com luz meridiana ou luz emergente (cf. KerAnyi, 
1971: 213). 

6 - Quanto ao aparecimento do polltefsmo, escreve not6vel hlstorlador das religibes: "C'est un 
falt que le polith6lsme apparait dans I'hlstolre 116 au sentiment et A Ia notion du dlvin dans ia nature. Le , 

mystbre du monde ext6rleur ou nous somrnes plong6s: vollA en effet I'une des deux grandes sourdes du ' 

sentlment religleux, I'auhe se bouvant dans cet aube myst8re. toul aussi profund. qul est en nous m6- 
mes" (Pettazzone, 1953: 46) 

7 - Confirma-o Petiazzone: "Zeus porte 6cdt sur son hont le slgne de son orlglne indo-europ6- 
enne" (1 953: 22 e 40). 

8 - Homero. I1 15.47 chama-o Pater androOn te IheoOn t a  



A expressa0 The6s estl the6s evoca-nos a controvertida formula de Karl Barrh 
- Deus 6 Deus (Gott ist GOTT), por ele empregada, pela primeira vez, num sermao, 
em 1916. Ele mesmo grifa, nos escritos, o segundo termo, para lhe dar Anfase. O que 
ele quis dizer com isto? Nao se trata de uma equacao, em que A=B. Exatamente por 
sublinhar o segundo termo - Deus A DEUS - Barth introduz um elemento novo dir-se-ia 
causa de assombro -, pelo qual quer designar o desconhecido (o Deus absconditus) 
(Cf. Eberhard Busch, "God is God: the meaning of a controversial formula and 
the fundamental problem of speaking of G&. (In The Princeton Seminary Bul- 
leu& Vol. VII, number 2(1986) p. 101 -1 13). Por outra, Barth quer dizer que, nao s6 pela 
filosofia mas tambem pela revelacao, devido analogia do ser, conhecemos Deus mais 
apofaticamente do que catafaticamente. A impossibilidade de conhecer Deus, no seu 
modo de ser, jB A um conhecimento. Sabendo que nao podemos falar de Deus, jB fala- 
mos Nele. O "Eu sou o que sou" (Ex. 3.14) permanece na sua majestade metaffsicag. 
Nao A mister indicar a diferenca entre o Zeus dos gregos e o Deus de Kari Barth. O dos 
primeiros A um theos anthroupines; o de Barth, um mbnos thebs Demais isto, 
theos estl thebs, em grego, significa as epifanias do divino em a natureza. 

Feitas estas consideracoes sobre the6s como nome predicativo, vamos ao ter- 
ceiro item do que nos propusemos tratar. 

3. Significado de the6s em Homera 
Destacamos, esquematicamente, alguns sentidos em que Homero emprega a pa- 

lavra theos 
a) Ser divino e acao divina 
"O fato de as coisas se ordenarem, de formarem um todo e terem um sentido 

A the6s "(Kittel, 1957: 69). Por este motivo, os deuses sao os organizadores do Esta- 
do, enquanto organizacao da vida dos cidadaos, a qual se manifesta no nbmos, que 
constitui algo divino. Aqui, theos sinonimiza com demiourgos 

b) Ao lado do plural, denotando politelsmo, Homero gosta do emprego de theas 
em sentido indefinido, como thebs tis, ou definido, como h6 tehas 

Exemplifiquemos: 
aa) thds, no singular, precedido w nao de artgo, A sinbnimo de Zeus. Na Illa- 

da 13,729 ss, encontramos, indistintamente: 
..." por um deus (ein Gott) te concedeu (refere-se a Heitor). de preferhcia, os 

trabalhos da guerra" (doake theos polemeia 6rga). 
..." a outro o deus concedeu os trabalhos da guerra" (der Gott, traduz Voss). 
..." a outro pos julzo no peito a providbncia dominante de Zeus". 
..." um deus (ein Gott) de boa mente nos d6 a vit6riaW. 
bb) theoi, no plural (ll4,320 ss). 
..." 6 deuses. que um outro carregasse o peso da velhice". 

9 - ~ f lon  de Alexandria refere-se. muitas vezes. a Deus como arreton gar to 6n 



..." mas nao tudo os deuses concederam. simultaneamente, aos homens". 
c) Thebs significa, tambem, "um deus preferido": 

..." deitei-me num bosque cerrado e amontoei folhas secas ao meu redor; entao 
deus (=Zeus) enviou-me um sono infinito" (hypnon di3 theos apelrona cheiien) 
( cheben provem do verbo chhu=derramar) ( O d  7,286). 

d) Thebs 4 igual a Zeus: 
"Deus nos da isto e nos nega aquilo" (...) "pois ele impera todo-poderosamente"1•‹ 

( O d  14,4401444). 
Theof e Zeus, esclarece Ker6nyi (1971: 213), podiam ser empregados como 

uma e mesma coisa. E que Zeus como que sintetiza todas as epifanias divinas no 
mundo. Por isto, cada um dos deuses representava a origem de um aspecto da vida a 
qual era considerada manifestacao do respectivo deus. O conhecimento das multiface- 
tadas epifanias resultou, ap6s experiencia secular, nos deuses da Grbcia, concretiza- 
dos em estatuas, venerados em templos e em lugares sagrados (rios, bosques, mon- 
tes, grutas). Zeus, em suma, abrange todos os deuses. Por esta razao, ele 6 "o pai dos 
deuses e dos homens" (pat6r androun te theoiin te) (11 15,47). E na Od  19,303 
consta: "Zeus, o mais elevado e o melhor dos deuses" (theoun hypatos kai &ristos). 

Zeus, logramos dizer, 6 um deus com muitos nomes, semelhando-se Isis eglp- 
sia. Na medida em que avancamos no tempo, a jusante, a multiplicidade das divindades 
tende a uma unificacao em Zeus. 0 s  atributos a ele dados deixam entrever isto, com 
clareza. Ele A denominado prytanis (= chefe), Aphoros (= vigia), hegemoun (=  aut8- 
nomo). Talvez possamos aplicar a Zeus a inscricao, em latin, relativa a Isis, Una, 
quae est omnia dea Isis, demudando os termos para Unus qui est omnia deus 
Zeus. Nao obstante este esforco de unificac80, nao chegamos a encontrar um mbnos 
t h b s ,  no sentido blblico ou escolastico, mas apenas um heis theos, donde deriva 
henotefsmo' ' . 

Nem o genio de Arist6teles, que inferiu a necessidade de um motor primeiro, im6- 
vel, chegou a concluir que o primeiro motor 6 apenas um, conforme deveria se-10, para 
ser Deus. O estagirita admitiu nada menos do que 55 (cinquenta e cinco) motores imd  
veis (Meurers, 1962: 138). Vem a proposito, aqui, uma citacao de Plotino o qual procura 
justificar a unidade na multiplicidade ou a multiplicidade na unidade: 

"devem-se cultar os deuses do mundo inteliglvel, mas acima de tudo o gran- 
de rei (la existente). Precisamente pela multiplicidade dos deuses, demons- 
tra-se a sua grandeza; nao sintetizar o divino num ponto, mas desdobra-lo em 

10 - Nem Zeus nem os deuses scio todo-poderosos. porque acima deles est8 a molraou alsa, 
que a cada um determina a morte Na molr- termina o poder dos deuses, como diz a Od 3,238: "So- 
mente o destino comum da morte os deuses nao o podem mudar". 

11 - "Henotelsmo 13 uma forma religiosa, dentro do polltelsmo. que Invoca o deus venerado nuni 
lugar. como se fora o Unico" (Urockhaus-Lexikon - Dand 8. 65). 



sua mukiplicidade na extensao, na qual ele mesmo a desdobra, significa mos- 
trar que se conhece a forca de Deus, se ele, permanecendo o que A, cria mui- 
tos, que todos dele dependem, silo por ele e dele sao" (Enneadae 11,9,9). 

As palavras de Piotino devem ser tomadas cum grano salis, porquanto ele era 
pantelista e posterior & Apoca hel6nica classica. Citamo-lo, para ilustrar ou tentar expli- 
car a multiplicidade dos deuses, os quais foram, a pouco e pouco, unificados, na Gre- 
cia. A formulacao cl6ssica do politelsmo foi feita por Tales de Mileto - theolin plere 
p h t a  

Como complemento, vao, aqui, rapidas consideracbes sobre alguns dos atribu- 
tos dos deuses homericos 

a) Os deuses sao imortais. 
Em diversos passos da obra de Homero, encontramos a palavra athanatoisi (no 

dativo) (cf. O d  1.31; 11 14.50), com o sentido de imortais (ewiglebende Gotter). Na I1 
2, 400 - lemos: ... theoun aeigenetaoun (deuses que sempre duram). (Cf. tamb6m IL 
i, 520: O d  1,263). 

Cabe observar que imortaiidade na0 deve confundir-se com eternidade, mas h6 

de ser tomada no sentido de sempitemidade, ou seja, tiveram comeco, porem nao 
estilo sujeitos & morte. 

Interessante A consignar, aqui, que existe, entre os autores gregos, uma contra- 
dicao, relativamente & ideia de etemidade. Para Homero e Heslodo, todos os deuses 
comecaram a existir como os homens: hombthen geghas i  theol t'ilnthroupoi (os 
deuses originam-se como os homens). J6 Tales de Milleto, conforme texto a n6s legado 
por Dibgenes LaArcio, tem ideia bem diversa a este respeito: "O mais antigo de todas 
as coisas que existem A Deus. Nao foi gerado (ageneton gar) ... Quem A Deus? O que 
nao tem comeco e nao tem fimW(tl tb theion; tb mete archbn exon mete teleut6nn 
(Cobet, 1929: 9). 

b) Os deuses nao criaram o mundo. 
E polemica a origem do conceito de criacao como creatio ex nihilo sui et sub- 

jectL Talvez a devamos procurar no Egito, a partir de Ptah. Para tanto, parece esclare- 
cedora a seguinte passagem de um estudioso das coisas do oriente e do Egito, que 
apresentamos em resumo: 

"Ptah A uma divindade eglpcia. Ptah= coracao e Ilngua dos deuses. Ptah A 
proclamado o criador e o motor de todas as coisas. Seus 6rgaos criadores 
sao o coracao e a lingua, sedes. respectivamente, da inteligencia e da ex- 
press8o. Por conseguinte, todas as coisas, no mundo, sao encamacao da in- 
telghcia realizada, pela qual vieram & exist6ncia ... O mundo veio A existencia 
e se mantem constantemente na existhcia pela operacao ativa da inteligencia 
que A o sopro de Deus. Ademais, Ptah. contemplando sua obra, ficou satisfei- 
to, isto A, como o Deus do GAnesis, viu que tudo era bom" ( Tomlin, 1953: 30). 



A histoda, sucintamente apresentada, remonta a tr6s mil anos antes dos pensa- 
dores gregos. E, igualmente. anterior A ideia de cdacao do Antigo Te~tarnento'~. NBo 
tedam os hagiagrafos do AT buscado insplracao no Egi?o? 

"A histbna da criacBo, referente a Jahwe-Ptah, nEo B d3 origem israelia, mos 
predominanlemente eg!pcian (Bloch, 1968: 290)13. 

Os deuses gregos sBo demiiourgd, poiatai, patsCs O demiuigo transforma a 
niatdria cabtica. preexistente, em kosrnos Socorre-se e mizl6ria et6:namente existan- 
te. Para Herdclito, por exemplo, nem os deuses nem os homens fizeram o mundo, 
podm, o mundo A eterno, conforme o seguinte texto: "foi sempre e B e ser4 seiiipre fo- 
go vivon (fragmento recolhido por Diels, citado por Kittei, 1957: 69). 

c) Deixamos de parte outros aspectos, como a eterna juventude dos deuses 
(O& 5, 215 ss); os amores (Od 5, 226-227); a belezz, o pc5er, a 16;icidade (OG 6,42 

ss). 
H6 que frisar-se que, entre os deuses gregos, nBo encontramos a seriedade mo- 

ral e o traco caracterlstko da santidade. O antmpomorfismo esta acompsrihado de an- 
tropopatismo, isto 6, os deuses tem sentimentos, virtudes e vlcios, 6dios e paixdes, 
amores e ciumes como os possuem os homens. Na 11. 1, 51 7 "Zeus irri!a-se violenta- 
rner;ten. Teminado o conselho dos deuses, bebem o doce n4ctar (axbrosia) e nem" ([I. 
1, 595-600)14. 0 s  deuses nao se ericontram dia~:e dos gregos como entes de ci?tra 
especie, mas como entes subiirnacios da mesma sr;.6cle. Apsar disto. cu!iuklc~ era 
obrigac%o .sagrada! 

Quem n8o reconhecesse os deuses, ven$:x!os pelo povo, era tio3 como 
gtheos ou athe6tes15. Quem, ao contrario, cuitcavr, os dsuses, praticava a ZI!eos&- 
beia que podemos traduzir por pietas ou tinm DoiG. 

O riso-culto aos deuses tradicicnais denominc'.a-ue as&L?ck S5cratro e Aris!o- 

L 

12 - A explfcita no@o metafkka de aeaiio ex r.ih!!o opsrece fornulada, pbia pdm6ii3 vez. 
em 2Mc 7. 28: "Eu te supllco. mo3 $lho. conten?pla o c6u e a tens e obsena b2o o qrie nela exkio. Re- 
conhece que neo foi de coisas exis:entes que Ceus as fez". 

13 - Se, como vimos, a criacao nao A da essAncia d3 D~us,  cabe psrcuntzr: o iri:alecto hiimrio 
logra. por si, chscar A idAla de "creaUo ex nikilo"? Scharbau. aii:or aiex;.lo, juiga-o imposivei. coc:!or- 
me soas palavras: "Ein metaphysisches Schafien ar einem sbscluien Nichts har.szsdier!msri;chi!che 
Erfahniiig und ist daher auch ais metaphysich-dc.gnizlische Ect!iscpt~fig fracw0;'31g" (Kiiisi, 1 C75: 1001. 
no 13). 

14 - "Pelo anBoporrioriismo. o homem d a  os deuses 3~ ;s  !macem e s6n1eIhaiica" (P&;Zzon!. 
1953: 137). 

15 - "A palavra Athoos. no id!oma grego, nBu tem apenas um con2Gdo subjetivo - negacbes 

dos deuses - mas, nu i  frequen:emente. um sentido ob,ietlvo - aoandono pelos~deuses" o<er6n).i. 1971: 
209). 

16 - Os gregos nao Unham um bmw espscfiico para religlao. Arn~edaram, enlao, a palwra 
eul&bt>lrn De Inlclo, tinha o s1gni:lcado de prud6ncia. ou seja, no culto aos deuses c50 se devia cem 
nutrl: desprezo aos deuses. pois seria Impiedade (as6bdaj, cem tem4-tos em demssia. para c30 ce!i 

na supertic60 (doisidalmonlg). contra a qual lutou. com todas as forcas. o gra:!c;e Ep!curo. 



teles foram acoimados de irreligiosos ou lmpios, por introduzirem um novo 
Deus17. As6beia era identificada com atelsmo. 

Havendo exposto os itens principais do significado de theos, em Homero, parti- 
mos ao ponto seguinte. 

4. Outros significados de the6s em Homero e na cultura romana 
Conquanto intimamente conectados, este e o ponto anterior, separamo-los, por 

clareza de exposic30. Naquele, revelamos theos como divindade; neste, ressaltare- 
mos sentidos derivados, metafaricos, do mesmo termo. Apontaremos apenas alguns 
tapicos. 

a) Bastas vezes, ocorre, em Homero, theos. quer no singular quer no plural, pa- 
ra referir homens extraordinarios ou herais. O mesmos sentido encontramo-lo entre os 
romanos. O autor da Odissbia e da Nada emprega palavras como Ica theois, Isa ou 
lsos theou, the6s hous ou hous te theos Ex.: I1 5,78; I1 3,81. As palavras justa- 
postas a theos indicam semelhanca. Alem destas, 6 frequente o uso de enallgkios (=  
semelhante) theou; ou, ainda, epiekelos (- semelhante) theois 

b) Com o mesmo significado de preeminencia, atribulda a um ser humano, utiliza- 
vam, os romanos, deus. Ilustremo-lo. Te in dicendo sempre putavi deus (Clcero); 
Deus ille noster Plato (Clcero); Deus sum. si hoc ita est (Terencio) (Cf. Lewis, 
1951: 565). Nao hCi negar que deus designa pessoas distintas, afortunadas, eminentes. 

c) Tambem os criadores de uma nova ordem polltica e social podiam tomar-se 
theoi Em 307 a.C., Demetrius Poliorketes e seu pai Antlgono foram celebrados como 
theoi (Kittel, 1957: 68). 

d) NO culto aos imperadores romanos, the& faz parte da denominacao da 
funcao. Augusto A the6s ek theou; o imperador tamb6m A denominado theos he- 
moun kal despote (= Deus et dominus noster. No caso, dCi-se verdadeira divini- 
zacao do imperador18. 

Bastam estas pequenas achegas. Com isto, resta-nos tratar o uItim6 ponto do 
trabalho. 

5. The6s nos clrculos filosofico-religiosos. ate ao advento do cristianis- 
m a  

De um antropomorfismo individualizado, o qual, em muitos casos, se multiplicou 
henoteisticamente, forma-se, no decurso do tempo, uma nocao de Theos cada vez 

17 - Que novo Deus era este? Responde Wemer Jaeger "Este Deus, ao servico do qual S6cra- 
tes realiza sua obra de educador. 6 um Deus diferente dos 'deuses em que a polis acreditava'.-"(...)" O 
discurso em que ele afirma que se deve obedecer antes a Deus do que ao homem, encena. indubita- 
velmente, uma nova religiao "( ...)" faltava A religi.40 grega. antes de S6crates aparecer, um Deus que 
desse ao indivlduo a ordem para fazer hente As tentacbes e As ameacas a todo um mundo" (1979: 
539-40). 

Este Deus nBo 6 o dalmoun, que significa conscihcia. E. sim. o conhecimento da ess6ncia e 
da forca do bem. Para servir a Deus. segundo Sbcrales. requer-se autodomlnio - skesls -, o beina- 
mento para vencer-se a si mesmo. 

18 - Fflon de Alexandria dirigiu-se a Roma. com uma comiss.40. a lim de solicitar dispensa da 
adoracao que o imperador romano para si exigia. 



mais impessoal e abstrata do theion (= divindade), expresso da mais diversa forma, 
como, a seguir, veremos. Para tanto, colaborou a especulacSo racional e Iogica. 

O conceito de the6s depura-se, refina-se, espiritualiza-se, "diviniza-se", pelo as- 
sim dizer. Ao mesmo tempo em que se desprende de formas icdnicas, racionalizandck 
se, impoe obrigacbes Aticas. Procede-se a uma demitizacao dos deuses homAricos. 
Ha uma mudanca no modus essendi da divindade. Ao p h t a  plere theoun sucede a 
procura de um fundamento fundante das coisas. Imposslvel seria, nos limites deste pe- 
queno trabalho, expor todos os passos que os gregos deram, ate ao advento do cristia- 
nismo, nesta marcha filosofica. Cingir-nos-emos, pois, a alguns pensadores das esc* 
Ias filosbficas gregas. Alertamos para o fato de que A mais facil entender theoldo que 
thebs 

a) Xenofanes (570-475) 
"Rompe com o politelsmo e o antropomorflsmo" (Jaeger, 1979: 197). Quebra-se 

uma tradicao secular. Na multiplicidade dos deuses, Xen6fanes nada mais v6 do que 
projecbes pessoais dos que os veneram. O pensador eleata antecipou-se, com sua 
visao, a Feuerbach e a Marx. A esta atitude infantil, como a chama, opbe a ideia racio- 
nal de um heis thebs, do qual A prbprio (epiprbpei) achar-se em descanso e nao mo- 
ver-se Trata-se de um "deus cosmom6rfico", isto A, presente no cosmo, no mundo. 
Propoe, em outros tem os, uma unidade do mundo. Deus 6 o ser vivo do mundo. "Tudo 
v&, tudo sabe, tudo escuta" (Kittel, 1957: 71). Sem esforco, tudo move com a forca do 
esplrito, mas ele mesmo permanece im6vein (id.). Percebe-se, claramente, que um pro- 
cesso de racionalizacao demuda a ideia de Deus dos gregos. Provavelmente, Xen6fa- 
nes chegou a tal concepcilo, em virtude dos conhecimentos de flsica dos milAsios, os 
quais, observando a natureza, auscultaram-lhe a infrangibilidade das leis. Estas, em 
seu conjunto, receberam o nome de d k e  - mais tarde, nbmos ou nbmos physikbs, 
ou seja, "a ordem vista no mundo como um cosmo(ordem)" (Peters, 1983: 54). Neste 
heis thebs, imanente ao mundo, tem, o homem, o protbtipo da eunomia, ou seja. da 
moral, da observancia das leis (cf. Jaeger, 1979: 199). 

b) Heraclito (544-484) 
Para ele, o mundo A um eterno devir e desaparecer, sumariado na classica f6r- 

mula do p h t a  rhel Mas, o pensamento necessita de um ponto fixo e seguro, no qual 
possa fundamentar o mundo em perene mutacao. Este ponto fixo e seguro A a "lei" do 
devir que, no fluxo das coisas, imprime e conserva a ordem. Lbgos A o termo por ele 
amoedado para a lei do devir. Se bem que n8o coloque, formalmente, o problema de 
Deus, este se encontra impllcito na colocacSo do Ibgos "O 16gos A, para ele, tanto 
como Deus" (Hirschberger, 1954: 18). Porem, nSo 6 um Deus transcendente. A euse- 
bela, como religi8o cbsmlca, traduz-se na vida Atica, na vida conforme ao Ibgos. Nes- 
te inspirar-se-80 os estoicos. 

c) Dembcdto (460-370) 
Divide, com Leucipo, a fama de ter cunhado o conceito de atomo, como Ultima 

parte Indivlslvel na materia. E tido por muitos como pai do materialismo. Porem, exami- 
nando bem a fundo o conceito de &orno, como esforco de eleborac80 intelectual, A mls- 



ter reconhecer que a palavra dtomo diz respeito a um fundamento Ultimo, imutavel, indi- 
vislvel. Assim .considerados, os 8tomos jA nao parecem mais fazer parte da mat6ria. 
Caracterizam-se, antes, por tracos ontol6gicos os quais, por serem simples, locica- 
mente, pertencem ao conceito de thelon 

Xenofanes,'Heraclito e Democrito exemplificam o denodo pur encontrar uma ar- 
che, um principio que seja a razao suficiente das coisas. Isto, sem diivida, represenh 
um grande avanco, com relacao aos deuses e A teogonia de Hesloda. Nenhum deles 
contentou-se com o mundo dos deuses antro@ morficos, porque "atribulram aos deu- 
ses todas as indignidades, roubos, adulterios e toda a sorte de imposturas" (Fragmento 
de Xenofanes, citado por Jaeger, 1979: 198). 

Cabe frisar que, na nocao de divindade grega, que estarnos expondo, nao existe 
uma relacao "eu-tu". O theion A captado pelo noGs humano e encontrado na realidade 
cosmica. O theion como tal A invislvel, mas reconheclvel por suas obras, em a nature- 
za. "Deus, tomado invislvel a toda a natureza mortal, A vislvel (theourenai) atravbs de 
suas obras" (Pseudo-Arist Mund 6 p. 399b 14 ss- citado por Kittel, 1957: 73, nota 
36)19. 

d) Platao (427-347) 
A Ultima realidade - tb panta synechon - "que tudo mantAm reunido" - ser ple- 

no, mas impessoal e nao-individualizado - A a ideia do Bem (idea toG agathoG). Esta, 
enquanto ideia, pode ser identificada, imediatamente, com a divindade suprema? Pare- 
ce que nao, porquanto o "proprio do ser divino d&se na realizacao do ser". 

Platao, ao falar em criacao, nao a entende como creatio ex nihilo, mas como 
organizacao por um demiurgo que, segundo o modelo do mundo das idbias, (kbsmos 
noetbs) forma o universo. 

Para Homero, os deuses sao causa do bem e do mal, conforme lemos na Illada 
24,525: "H6 duas barricas, no limiar do Cr6nio - uma, repleta dos dons da dor; a outra, 
dos da salvacao. Zeus tonitruante mistura-as e reparte o conteudo. O atingido sofre, al- 
temadamente, fortuna ou infortunio". Platao pensa diferentemente. "Deus nao A causa 
de tudo mas do bem". Nem poderia ser diferente, porque, no mundo das idbias, b im- 
posslvel, ontologicamente, exista a ideia do mal. 

O fundador da Academia separa Deus e o mundo e o homem. Desantropomorfiza 
Deus. "O homem nao se mistura com Deus" (Sympbsion, 203 a) Theos anthroupou 
ou mefgnytai Mas, o homem pode buscar assemelhar-se a Deus, pela fuga deste 

19 - Texto semelhante encontramo-lo no Apostolo das Gentes, Sao Paulo: "Sua realidade in- 
visfvel (i. 6 de Deus) - seu eterno poder, sua divindade -tornou-se inteligfvel desde a criacao do mun- 
do, atrav6s das aiaturas, de sorte que ntlo tem desculpas (os pagAos)" ( R a  1.19). 

Denzlnger. n' 1785. traz a f6rmula do Vaiicano I: " Eadem sancta matnr Ecclesia bnet et 
docet Deum. verum omnlum principlum et finem natureli humanae rationls lumine e rebus 
creatis certo cognosd posse". O texto nao usa o termo demostrari posss. porque Isto. pela luz 
natural da razAo. apresenta dificuldades de ordem gnosiol6glca. Ademais. prudentemente o Concfllo 
empregou o verbo posse e nBo debera Isto baz implicacbes profundas que nAo cabe, aqui. expor. 
Por dltlmo. o documento ecleslal considera m o  Ifqulda e certa a aeit lo e cc.m que svidente a cada 
Intelecto. TambBm este ponto oferece. na filosofia. o Ilanco a objecbes. 



mundo a qual se da por uma vida justa e moralmente boa. Recomenda. por igual, a 
oracao (eucli4), mormente nos momentos de excecao. Apesar da genialidade de sua 
noc8o de Deus, Platao nao se desvinculou, na vida pratica do dia-a-dia, do politelsmdO. 

e) Aristbteles (384-322) 
Varios termos s8o por ele usados para significar Deus: kinoun aklneton; en4r- 

geia (ato puro); nous;.no4sis ndseous ;  proutos kinoun, etc. Todos designam su- 
ficiente Ultima. Isto traz uma consequencia importante: tambAm os atributos divinos, 
plenanamente justificados pela razao, sao diversos do mundo. A tal Deus, porAm, nao 
se podem dirigir preces. Ele A o Ser Pleno. A unica coisa que cabe ao homem A reco- 
nhecer esre Ser Pleno. Temos, entao, a time. 

No ato puro, nao pode haver mescla de potencialidades, porque s6 o imperfeito 
as teria. Com isto, deixaria de ser ato puro. Deus A pensamento de si mesmo (noesis 
no6seous) e s6 um ser imperfeito poderia pensar uma coisa diferente de si mesmo. E 
eterno, imortal, frui de vida bem-aventurada. Mas, nao A um Deus pessoal! No entanto, 
A transcendente, como a ideia de Platao o A, e acima de todo o poder e toda a dignida- 
de. Quao distante esta esta nocao da que nos oferece o NT em que theos equivale 
a Abba = Pater! 

Cotejando Platao e o estagirita, parece que o Deus daquele A mais inteliglvel ao 
coracao e o deste mais atinglvel pela razao. Apresenta-se Ibgico, abstrato, matemstico, 
frio, objetivo. O importante a frisar. aqui, A que a concepcao de Deus de ambos os pen- 
sadores demonstra o predomlnio de um ou outro p610, constitutivos do homem, isto A, 
personalidade-intelectualidade. A preeminencia deste ou daquele p61o determina a 
apreens8o do theTon. Isto A valido em todos os tempos e lugares. 

Dos tempos pos-aristott5licos vamos considerar, rapidamente, o kbpos de 
Epicuro, a stoil de Zenon. Terminaremos com Fnon de Alexandria. 

a) O kt5pos (jardim) de Epicuro (341-270) nao 6 ateu, mas antitelsta, porque 
combate a religiao popular e a religiao astral de Platao. Sua atitude semelha-se a de 
Xenofanes. "Os deuses existem" (carta a Meneceu, 123). "Os deuses sao imortais e : 
felizes" (id. ibid). "Vivem nos espacos vazios dos mundos" (en tois metakosmlois). 
Nao se importam do homem e do mundo, porque isto Ihes tiraria a ataraxla (= imper- 
turbabilidade). Os deuse si30 modelos da perfeicao a que o homem deve visar. 

Com seu quadrifArmacdl. quer dar a paz aos homens, azucrinados com super- 
ticdes e procura de augures. 

20 - Ilustra-o a parte final de Fredo: "6 Pan amado! e demais deuses deste lugar! Dai-me ser ' 
bom e formoso no meu interior. E o que tenha de bens exteriores esteja de acordo com meu ser. Pare- 
ca-me rico e sAbio. De riquezas materiais seja-me dado possuir quanto conv6m a um homem prudente ! 
e s6brio" (Hirschberger. 1952: v. 1. 102). 

21 - O quadrifAmaco (tetraphPmakw) apresenta quatro postulados: 
1. Nenhum lemor dos deuses, porque eles nAo se preocupam com os homens e o mundo. 
2. Nenhum lemor da morte. "Quando n6s somos. a morte n8o 6. e quando a morte, 6. n6s n8o 

somos" (Carta a Meneceu). 
3. Limitar os seus bens materiais. porque a ambicao tira a paz do esplrlto. 
4. 0 s  males tBm duracAo breve ou so trazem conslgos breves dores. 
Sobre estes quatro pilares repousa a filosofia de vida de Epicuro. 



Eplcuro fala. ora em thds, no singular, ora em theol no plural. Num dos frag- 
mentos, inclusive, t e m  a seguinte assercb: 'Nao se pode ter Axito, a ntio ser com 
Deus" (syn TheoG - com letra maiuscula!) Estamos dlante de uma afliiiva ambivalAn- 
da: monotefsmo-politefsm~!~~ O mestre do Jardlm cuhava os deuses (deus), com sa- 
crlficlos e oracbes, porque Isto, segundo ele, A slnal de sabedoda 

Talvez logremos resolver o dilema de Epicuro, afirmando que quem acredita em 
muitos deuses pode eleger um deus como supremo ou preferido. 

b) A sto8 (p6rtico) fundada, remotamente, por Crisipo, apresenta, em seus tres 
estagios - Inferior, com Zenon, medio, com PanAcio e PosidOnio, e superior, com Cfce- 
ro, SAneca, Epicteto e Marco Aur4lio - o mos, concebido de diversos modos. Em to- 
dos estes pensadores. no entanto, hA uma convergAncia de preocupac80 - estabele- 
cer o fundamento das coisas. Ora o m o s  aparece como imanente ao mundo, ora c e  
mo transcendente; jd se faia em um s6 Ibgos, jd se confunde com os deuses que sao 
elementos do mundo o qual segue, imutavel, seu caminho. O 16gos ou Deus A a forca 
formadora do mundo. Em tudo vive e age. Apesar de vislumbres monotefsticos. predo- 
mina a concepcao pantefstica do Ibgos. Paradoxalmente, A um 16gos determinista e, 
ao mesmo passo, providencia (prbnoia). A esto8 caracteriza-se pela busca do aper- 
feicoamento Btico do homem e pelo destino infranglvel a que esta sujeito. Volentem fa- 
ta ducunt, nolentem trahunt 

Maisama vez, 4 tlpica a oscilactio desses intelectuais robustos e sinceros entre 
monotefsmo e pantelsmo. Quem hA de resolver a angustiante duvida? 

c) Fflon de Alexandria (25 a.C. - 40 p.C.). 
Localizando-o no tempo, vemos que Fflon, tambbm chamado "Platao hebreu", 

ocupa um lugar, sem parelha, na relacao entre helenismo e judafsmo. Constitui, igual- 
mente, um elo de uniao entre o helenismo e o cristianismo - conquanto nao fosse 
cristao! -, porque os Santos Padres aproveitaram dele muitos termos. A figura de Fflon 
compara-se A de Jano: um rosto de caracterfsticas platOnico-estoica e neopitagorica; 
outro, vincado pela influgncia do Velho Testamento. 

Ap6ia-se no AT, mas interpreta-o aleg~ricamente~~. Procura, com grande esfor- 
co. harmonizar a Revelacao e a razao. 

Quanto palavra thebs, utiliza-a no sentido do AT (mbnos thebs Distingue, 
ntio raro, entre Hb thebs e Kyrios O primeiro exprime a bondade de Deus criador; o 
segundo, seu poder rdgio. 

Tambdm a homens aplica thebq ntio os divinlzando mas caracterizando-os c e  
mo extraordindrios. a 

Hb the6s A transcendente, em nada comparavel ao que existe de terreno. E 
criador. 0 s  autores, int4rpretes de Flbn, nEo apresentam unlformldade de pensamento 

. 22 - Para aprofundar o estudo sobre os deuses em Eplcuro. veja-se Ullmann, 1987: 499-509. 
23 - Demos dois exemplos de IntepretacAo aleg6rlca: 1) a crlacao de Eva nao pode ser tomada 

ao pe da lera, mas alegorlcemente. diz Fiion. Asslm. AdAo, que 6 a Intellg6ncla. produz a sensacAo, 
que 4 wna de sues energias. Co&la signlHca forca. 2) Netuno, Amo e oe demals deuses dos gregos 
nada mals sAo do que poderes da natureza (Spadafora. 1959:220). 



quanto A nocao de criacao: uns afirmam ser creatio ex n i h i l ~ ; ~ ~  outros sustentam tra- 
tar-se de criacao a partir de materia preexistenteZ5. 

Fllon professa um certo ceticismo metaflsico, quanto ao conhecimento de Deus 
pela razao. Conhecendo40 de fato pela revelacao. A razao chega a um conhecimento 
apofatico (nur durch Negationen bestimmbar - Kittel, 1957: 76). Em outras pala- 
vras, nao Logramos dizer "o que Deus A", senao "que e". Inaugurou, desta forma, o que, 
posteriormente, se chamou "teologia negativa". 

L6gos A um conceito fundamental em Fflon. Denomina-o debteros thds. Apre- 
senta-o como intermediarii entre o ho the6s e o mundo e corno causa instrumental da 
criacao. (cf. Peters, 1983: 137). Nao se sabe ao certo se este Ibgos 4 pessoal ou irn- 
pessoal. "E Deus, embora nao o Deus" (Peters, 1983: 137). Outro autor comenta: "O 
16gos nao 6 uma pessoa senao um personalidade indecisa, proxima $i simples abs- 
tracao" (Spadafora, 1959: 221). Eivado de ideias platdnicas, Fflon mantem a doutrina de 
que a matAria, portanto tambem o corpo humano. A algo ruim. Exige, por isto, a pratica 
da ascese. 

Em suma, Fflon teve grandes meritos. Seu demerito esta em que seu the6s-16- 
gos despersonalizou o Deus judaico e o afastou para uma "longlnqua" transcendencia. 

Cabe-lhe a gloria de ter lancado as sementes para a posterior interpretacao crista 
de theos. 

E tempo de findar nosso breve estudo. 
Depois de analisar a origem etimologica de theos, vimos ter esta palavra, em 

sua utilizacao primeira, sido um nome predicativo. Detivemo-nos, ao depois, no empre- 
go de thebs em Homero, aditando, no item seguinte, significados metaforicos. Percor- 
remos, por fim, em largos passos - com omissao de varias nomes, o que, porbm, nao 
prejudica a visao geral -, o sentido de the6s nos clrculos filosofico-religiosos, ate de- 
sembocarmos em Fflon de Alexandria. ponto de uniao do helenismo e do cristianismo. 

A ingenua tradicao antropombrfica, transmitida por Homero, e rompida por Xen& 
fanes, seguiu-se a especulacao filosofico-racional. O esforco do pensamento humano 

24 - A creatio ex nihilo. de Fiion. mereceu, doscomentadores, interpretacbes conbaditbrias. 
Uns tomam-na no sentido estrito. "De Deus procedem, por criacao, o mundo sensfvei e o mundo espiri- 
tual" (Spadafora, 1959: 220). Pela mesma Idtiia pauta-se o autor do Theologisches Wdrterbuch; 
"citando uma passagem do Decalogus. 59 do fil6sofo: arch6 d'arlste pdntoun mbn bntoun 
Theas (= Deus 13 o comeco de todas as coisas) (Kittei, 1957: 76) (O grifo 6 nosso). "O mundo de- 
pende todo de Deus e volta todo a ele, Inclulda a mesma mattiria, que Fflon considera, por vezes, jus- 
tamente alada por Deus" (Mondoifo, 1973: v. li, 288). 

25 - Outros julgam estar Fiion preso A ideia de mattiria preexistente. "Pelo L6gos aia Deus o 
mundo, a partir de mattida inueada" (Grabner-Halder. 1975: 601). "A criac8o n8o se dA a partir do na- 
da. senao a partir de uma mattirla preexlstente eterna" (Hirschberger. 1952: 204). 

. Para n8o muitlpiicar as citacdes pr6 e contra o criaclonisnio filonlano. podemos perguntar: com 
quem esta a razho? Preferimos alinhar-nos ao lado de Mondolfo. Spadafora e Kittel, porque abonam 
suas assercbes com citacbes. 



por ancorar num fundamento Inconcusso persegue uma linha ascensional, qual voo de 
[caro em direltura ao Sd. Mas, as asas do noas sao demasiado fracas, para livrar-se 
nas aituras metaffsicas e penetrar na infinita Interioridade do the6s (der GMnzende). 
Por esta raz80, parece, os filosofos p6s-srlstot~ilcos procuraram um caminho mais 
simples de resolver o magno problema de Deus. Em vez de separarem o motor imbvel 
e as coisas por ele movidas, optaram por cosmfflcar a Deus (Goit vsrwetlichen). 
Ninguem, neste trajetoria do homo viator e homo quaerenq atingiu a Ideia de um 
Deus pessoal, vivo, amoroso. Deus 4, mormente para o Estagirita, um entre abstrato. 
perfeito, a mais nobre das substancias, razAo por que nao pode a criacao ser obra sua, 
com gesto de amor desinteressado. 

Impressbna-os a inquietude dos homens daquele tempo em busca da Deus. Es- 
ta preocupac80 foi genialmente expressa por A. D. Sertillanges: "O problema (Deus) 
cobca-nos ante o paradoxo de compreender a necessidade do incornpreensfvel, de, 
peb conhecimento, postular o incognoscfvel, de reconhecer que existe um incognoscl- 
vel" (Meurers, 1962: 134). Piotino, pantelsta emanatista, escreveu: "O mundo procura a 
Deus e nao Deus o mundo" (Enn V1,8,15). A primeira parte do asserto sempre ser& 
verdadeira. A segunda tomou-se real, histbrica. pela revelacao do prbprio Deus Unico, 
pessoal. amoroso. 

A Ideia da unicidade de Deus (monos Thebs), abalancamo-nos a dizer, 4 uma 
como irrupcao ab extra no pensamento da humanidade. Por outra, a id4ia de monotels- 
mo parece n5o ser o fruto do esforco intelectual da humanidade. Constitui, antes, uma 
ideia historicamente poderosa que se apresenta de uma s6 vez, com o "Eu sou o que 
sou" (Ex. 3,14)26. 

Na penosa caminhada da humanidade, procurando Deus, realiza-se o que Aristd 
teles, na proute philosophla (metaffsica) exprimiu com duas palavras; zetournbne 
e p i s t h a  E um buscar de quem ainda nao encontrou e um encontrar de quem deve 
continuar buscando. Entre o intelecto indagante e o Thebs indagado, interpde-se, do 
ponto de vista filosofico, um abismo que n8o permite avancar alem do umbral da 
existhcia do'summum e n s  . . 

26 - A id& de unia revelacAo divina. para chegar A apreensao de unico Deus. pessoal. subja- 

cente ao texio correspondente a esia nota, conduna-se com o Urmonotheismus ou UroHenbamnq 
defendido pela Escola de Viena. com Wilhelm Schmidt. Koppers. Schebesta. Gusinde. para citar ape- 
nas elguns representantes. A literatura sobre este assunto 6 abundante. Um resumo beni claro encon- 
ta-se em (Dessauer. 1954: 70- 149). 

Os primitivos - luegulnos. andamaneses. pigmeus. australianos - tidos. pela Escola de Viena. 
como survivals (Uberbleibsel remanescentes) da primitiva humanidade. nao poderiam mostrar. com 
sua vlsAo de mundo e de honiem. a insiifici4ncia e a pobreza das eluciibracbes fllos6ficas dos maloies 
g0n(os? 
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I'YZMOI: 
NA POESIA DE ARQUILOCO. 

Skrgio Cunha dos Santos 
(U.S.J.T.) 

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. 
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RESENHAS CR~TICAS 



Ferreira, ,Jose Ribeiro e Carlos Guimaraes, F i loc te tes e m  Sofoc les e e m  
He iner  Mul ler.  Coimbra, Faculdade de Letras, 1987,77p. 

Embora o mito de Filoctetes, heroi grego do ciclo troiano, nao tenha sido muito di- 
fundido no passado, neste nosso s6culo parece estar ganhando cada vez mais espaco 
nos debates intelectuais e artlsticos. 

Sendo o Filoctetes de S6focles o unico texto IiterArio que esta inteiro, (perde- 
ram-se os interessantes tratamentos que Esquilo e Eurfpides teriam dado ao mito), 6 
sobre esse texto que algus dramaturgos vao debrucar-se e compor novas fabulae. 
AndrB Gide (1869-1951) fez uma adaptacao teatral e Heiner Muller retomou vigorosa- 
mente o texto de Sofocles. 

Por ocasiao da apresentacao da obra de Heiner Muller na Universidade de Coim- 
bra em 1987, organizou-se uma "sessao cultural em que Jos6 Ribeiro Ferreira, um dos 
tradutores do Filoctetes em Portugal e o professor Dr. Carlos Guimaraes do Instituto 
de Estudos Alemaes conferenciaram sobre os dois textos. O Conselho Diretivo da Fa- 
culdade de Letras da Universidade de Coimbra, dando continuidade a uma sBrie de pu- 
b l i c a ~ & ? ~ ,  publicou as duas conferencias no seu quarto numero da "Colecao de Estu- 
dos". 

O texto "O Filoctetes de Sofocles" de Jose Ribeiro Ferreira primeiramente 
apresenta um resumo do mito de Filoctetes, dando uma minuciosa notfcia da iconogra- 
fia sobre o tema em ceramicas gregas. Seu passo seguinte 6 de, atraves dos comen- 
tadores antigos e parcos fragmentos, resumir os argumentos possfveis das pecas de 
Esquilo e de Eurfpides. 

Ap6s esses elementos introdutorios passa 3 sua analise do texto de Sofocles, 
ressaltando a vantagem que S6focles tira por modificar alguns elementos presentes em 
ambos os textos antecedentes. Uma das modificacoes principais 6 a alteracao do coro 
de habitantes de Lemnos para um coro de marinheiros que acompanharam Ulisses e 
Neoptolemo na missao de resgatar, primeiro o arco e depois o homem Filoctetes. A in- 
tervencao de um deus ex rnachina no final teria a funcao de mostrar um Filoctetes 
que, apesar de maldizer os deuses por seus males, "desejava ardentemente acreditar 
que os deuses haviam determinado a sua partida para Troia" (p. 35). Mas o que Sofo- 
cles consegue com as modificacbes repousa "no contraste entre tres figuras, duas que 
se o p b m  frontalmente, Filoctetes e Ulisses, e uma terceira, Neoptolemo, que A atrafda 
ora para a esfera de um, ora para esfera de outro. Da correlacao de forcas entre estas 
trt3s personagens nasce e se desenvolve a acao" (p. 16). 

Em sua analise das personagens do drama, apresenta o Filoctetes como sendo 
uma figura heroica que se recusa a voltar ao combate; Ulisses, o opositor frontal "para 
quem tudo 6 relativo" (p. 19). trabalha para o interesse da c:oIoUvidade, embora use pa- 
ra isso a forca, a violhcia flslca e moral, e estA relacionado com figuras presentes nas 
Nuvens de Aristofanes, no G6rgias e na Republica de Platao. e nas Fenlcias de 
Eurlpides, e com personagens hlst6ricas citadas por Tucfdedes na Guerra do Pelo- 



poneso. Neoptblemo A o jovem que quer a gl6ria guerreira, mas A "inexperiente e in- 
fluenciavel" e nao distingue com clareza o bem do mal" (p. 24). Mas ao contatar Filocte 
tes percebe que a realidade A outra. Ao voltar abas, revelando a trama por Ulisses, re- 
jeita a sophia de Ulisses, transformandese no 'modelo isento de hybris, de respeito 
pelos outros, de verdade e fdelidade h palavra dada" (p. 28). Para o autor, NeoptGlemo 
A um "heroi mais condizente do que Filoctetes com o que se pensava ser o governante 
ideal da democracia' (p. 29). 

Para o professor Jose Ribeiro Ferreira o texto de Sofocles apresenta uma "Criti- 
ca mais direta e contundente da guerra" (p. 31). A vinda de HAracles, como deus ex 
machina, determina a busca na mudanca de atitude de Filoctetes. "So uma voz acima 
de toda a suspeita - de cuja amizade, alias, Filoctetes falara jB por mais de uma vez 
(cf. vv. 801 -803, 1 131 -1 132, 1406) - podia dissolver a descrenca e neutralizar a re- 
sistencia" (p,. 37). Conclui que "a tragAdia de Sbfocles, representada em 409, equacio- 
na problemas morais, sociais, educativos e veicula ideias cuja discussao estaria em 
voga na altura" (p. 38). O texto seria tambem um apelo h harmonia, A uniao e ao respei- 
to nas relacoes humanas, nos fins da Guerra do Peloponeso (p. 39). 

O texto "O Philoktet de Heiner Muller" apresentado pelo prof. Dr. Carlos Gui- 
maraes, comeca por acentuar as diferencas basicas entre o texto de Heiner Muller e o 
de Sofocles: o final de Sofocles "reestabelecimento do equillbno" resulta na cura e na 
gloria dos guerreiros (p. 43); no texto de Heiner Muller, escrito entre 1958 e 1964, Filoc- 
tetes surpreendentemente 6 morto por Neoptblemo acentuando ainda mais o carater 
ardiloso e pragmatico de Ulisses. 

Entretanto, mais que diferencas, o autor esta preocupado em apresentar "a a d e  
quacao" do "rico material mitologico e literario disponlvel - foi no Filoctetes de Sbfe 
cles que Heiner MuNer encontrou o pr&texto (o hipotexto) do seu drama" (p. 44). Devi- 
do ao grande interesse de Heiner Muller em trabalhar com temas da antiguidade classi- 
ca, o'autor julga diflcil discenir o que A de Sofocles e o que A de Heiner Muller. 

Para a sua analise do texto, Carlos Guimaraes afirma estar percorrendo o traba- 
lho de Manfred Kraus (Heiner Muller und die grieschische Tragodie. "Dargestellt 
am Beispiel des Philoktef', Poetica, 17. Band, 1985). Resumindo brevemente a peca 
de Heiner Muller, acentua as semelhancas entre ambas. Chama a atencao para a "a- 
propriacao por Muller de motivos (astucia) e metaforas da esfera de pesca, como va- 
riante da esfera da caca sofoclianos" (p. 48) e para o posslvel erro cometido por Heiner 
Muller que afirma Filoctetes ser originario de Melos e n8o de Malide como afirma a tra- 
dicao classica. Aponta, para a discussao, o texto de Manfred Kraus que justifica a 
"hip6tese de Melos ser deliberadamente utilizada como alusao a uma clnica poliuca de 
opress~o'simbolizada no "dialogo de Melos" de Tucldides" (p. 49). Mas sustenta que 
talvez o erro se origine da traducao usada do texto de Sofocles: aquela de que dispbe, 
A a de Wilhem Kuchenmuller (Stuttgart, 1955), apresenta o erro no verso 725: "ninfas 
de Melos", no lugar de "ninfas de Malide" (p. 49). 

Ressaila ainda outras diferencas: eliminacfio de personagens secundarias. vigia 
na flgura de mercador, HBracles. a aushcia do coro - consequbhtemente a alteracao 



do desfecho e da concepcao da guerra. A aus6ncia tambAm do oraculo e de Heleno. 
isenta o texto de Muller de preocupacbes com o sagrado, restando apenas o jogo dos 
seres humanos. 'Ulisses surge, do inlcio ate o final, como o motor da intriga (no duplo 
sentido da palavra)" (p. 50). Seu Neoptolemo "surge movido mais do que pela piedade, 
pela ambicao e pelo odio a Ulisses' (p. 51). Seu Filoctetes nutre um 6dio nao so a Ulis- 
ses mas extensivo a todos os gregos, "alarga-se a toda humanidade" (p. 51). Desta 
forma, "a constelacao das personagens em Sofocles, dominada pela figura positiva de 
Filoctetes e pela figura, por natureza tambAm positiva, de Neoptolemo (so temporaria- 
mente atraida para a esfera da influencia de Ulisses), cabendo a este papel negativo re- 
lativamente modesto, A assim radicalmente subvertida" (p. 52). O efeito conseguido 
com esse modeb triangular esta na esteira de Brecht em "Das Badener Lehrstuck von 
Einverstandnis" (Gesammelte Werke, Frankfurt am Main, 1967)." Da concentracao 
no jogo das tres figuras, assim entendido, resuita todo o resto: que o coro seja dispen- 
sado, que a accao seja dessacralizada; que o final nao o possa ser senao aquele". (p. 
54). 

Para explicar a justaposicao de textos, o autor cita o proprio Heiner Muller em 
seu "Bildeschreiburg" (in Shakespeare Factory 1, Beriin, 1985): "o texto pr6prii e o 
texto-outro justapdem-se assim numa relacao de contiguidade nem sempre vislvel a 
vista desarmada mas que "a maquina de leitura" deve ser capaz de detectar: o texto A 
um palimsesto" (p.56). 

O que entao seria Philoktet? Um libelo anti-imperialista contra a guerra, um 
ajuste de contas com "a tragAdia imanente do marxismo-leninismo", com o estalinisno, 
com a apologia do estalinismo7 Segundo o autor, o texto A uma "parabola sobre a 
"prA-historia" da humanidade e sobre os seus vestlgios no tempo e no espaco do so- 
cialismo" (p. 63). 

Como sbrie experimental, o texto Philoktet esta unido a dois outros textos de 
Heiner Muller: O Horacio (1968) e Mauser (1970), (recentemente reunidos em um es- 
petaculo ds titulo ERAS encenado em Sao Paulo pelo grupo "Teatro Pequeno da Coo- 
perativa Paulista de Teatro", no Teatro do SESC-PompAia, segundo semestre de 
1988), e segundo o proprio Heiner Muller "sao a formulacao paradigmatica de experien- 
cias coletivas que podem ser reinterpretadas de um modo sempre novo" (p. 67), sem 
cair contudo na mera tentativa de at~allZa~a0, mas buscando sempre no texto o que 
ainda tem vigor para uma posslvel leitura. 

Femando Brandi30 dos Santos 
(UWESP-FCL Campus de Araraquara) 



WOLFF, F. Socrata Paris, PUF, 1985 (Phibsophies). 128 p. 

O Socrate de Francis Wolff retoma e completa um kabalho anterior, publicado 
em portugues pela Brasiiiense. Acrescenta consideracbes muitlssimo interessantes 
sobre a doutrina a partir do paradoxo socratico, mergulha na profundidade do problema 
e procura encontrar o verdadeiro Socrates no emaranhado de tudo o que se escreveu 
sobre ele. 

O livro (que apresenta ainda uma cronologia socratica e orientacbes e referen- 
cias bibiiograficas alem de um "Album de famflia", que contem indicacbes sobre as figu- 
ras e as escolas filosoficas relacionadas com Socrates) esta assim constituldo: 
1. L'6nigme. L'AthAnien. La mission. L'universel. La mort; 
2. EN MARGE DE SOCRATE: LE "SOCRATISME" - Le "paradoxe socratique"; 
3. A LA RECHERCHE DU VRAI SOCRATE - Le "probl6me de Socrate". 
1. O enigma (L'Anigme) focaliza o filosofo, a lenda, o mito, a discussao socratica, a 
personagem nos dialogos de Platao e nas obras apologAticas de Xenofonte, o misterio 
de eplgonos tao dessemelhantes como, por exemplo, Diogenes de Sinope e Aristipo de 
Cirene, o Socrates em si mesmo tao paradoxal, todo contradicao, tao feio quanto inteli- 
gente e sabio, nao parecendo mas sendo belo: de fato, encarnando a oposicao entre 
ser e parecer. Santo? Heroi? Simplesmente sabio? Mestre? Racionalista? "Amlstico"? 
Revolucionario e ao mesmo tempo conservador e at6 mesmo reacionario? O Autor 
analisa cada uma das hipoteses e, ao faze-10, da-nos um retrato do homem. 

N'O Ateniense (L'AthAnien), a definicao de Socrates ("cidadao ateniense, 
nascido em Atenas por volta de 470 a.C., morto em Atenas em 399 a.C.") e as raz6es 
pelas quais esse ateniense ate a raiz dos cabelos, que Francis Wolff chama o mais 
ateniense dos atenienses, nao arreda p6 da sua cidade a nao ser para cumprir as suas 
obrigacdes militares. O Autor focaliza a Atenas do V s6cul0, centro de cuitura aonde 
chegam e por onde passam todos os grandes pensadores ocidentais, cidade cuja sa- 
bedoria no entanto se volta essencialmente para a polltica: e explica o que significa 
pensar como ateniense e o modo pelo qual o faz Socrates. Mostra o quadro contem- 
plado pelo filosofo num fim de s6culo sacudido pela peste, pela guerra, pelo individua- 
lismo e pela ambicao e mostra a solucClo socratica: procura de "um fundamento mais 
estavel que costumes relativos e normas efemeras". Aqui a resposta a uma das inda- 
gacbes anteriores: filosofo urbano, Socrates A ao mesmo tempo revolucionArio e rea- 
cionario e "transporta a antiga especulacao ao terreno ateniense da moralidade"; aqui, 
ainda, as razbes pelas.quais, "profundamente grego e profundamente cidadao atenien- 
se". nao pode escrever. 

A missho (La mission) mostra-nos inicialmente o fil6sofo "no umbigo do mun- 
do", a pensar que nada sabe, a investigar por que o considerara sabio a PRia, para 
descobrir "que ninguAm, de fato, sabe nada daquilo que pensa que sabe". O Autor ana- 
lisa os interiocutores de Socrates. Incompetentes? - Nao. ProRsslonals. sabem agir: 
mas nao sabem por que o fazem. Assim, nao sabe o politico 'o que A a justica, o sa- 
cerdote, o que A a piedade, o general. o que A a coragem, o poeta, o que A a beleza: 



e nao tem consciencia de sua ignorancia. Em suma, todos sabem e praticam a Sua pro- 
fissao mas ignoram o essencial. Francis Wolff o define e acompanha Socrates no ca- 
minho que o leva do oraculo de Detfos A consciencia de que todos os homens que se 
creem sabios nlio sabem responder A questao primordial. Enfim, mostra como o filosofo 
inicia a sua missao a partir do conhece-te a t i  mesmo, pois o fato A que todo homem 
sabe o que ele tem mas nao sabe o que ele A e desconhece os verdadeiros valores. 
Acompanha os passos da missao socratica - do ensinamento ao mAtodo e A atitude - 
e os analisa. Como evitar o moralismo dos moralistas e conservar aos valores e a sua 
dignidade? Como conduzir sem impor? Como fazer e refletir para levar ao conhecimen- 
to da verdade sem cair no dogmatismo? Por que interrogar em vez de expor? Como 
justifica Socrates a sua tAcnica de investigacao, a que Platao chamou maieutica? Por 
que nao se pode considerar S6crates um psicanalista? Por que A diflcil caracterizar o 
seu estilo? Finalmente, como definir a ironia socratica? 

N'O universal (L'universel), o Autor lembra a afirmacao aristot6lica de que S6- 
crates foi o primeiro a procurar definicoes. Exemplifica por meio do Laques e mostra 
as "tres conversoes" que se operam e transformam jA o seu preludio numa interro- 
gacao filosofica: 1) o efeito da ironia socratica; 2) a transformacao do problema, de t6c- 
nico em moral; 3) a suspensao provisoria de toda relacao pragmatica As coisas, aos 
atos, A linguagem. Diz por que e para que o mAtodo, salienta-lhe as dificuldades e os 
mal-entendidos e faz a defesa daquele em quem Aristoteles ve "o inventor dos raciocl- 
nios indutivos". Mostra o caminho seguido pelo filosofo na obtencao dos conceitos, a 
necessidade de obte-los e a sua superioridade sobre a multiplicidade dos casos parti- 
culares: o conceito A isento de contradicoes. Ora, se a coragem 6 invariavel, o que A a 
coragem? O que sao tambAm a justica, a temperanca, a piedade? O que sao as virtu- 
des? Qual A o Bem supremo? Enfim, o que 6 a virtude? E Francis Wolff termina este 
capftulo com novo retrato de Socrates. 

A morte (La rnort) formula perguntas e encontra respostas. Por que morreu S6- 
crates? Ou por'que se quis que Socrates morresse? O Autor apresenta inicialmente os 
fatos; a seguir, os interpreta e explica. Por que o processo? Inimizades pessoais? Into- 
lerancia ateniense? Processo religioso? Ou politico? Tera sido o filosofo um bode ex- 
piatorio, ou tera sido o processo uma reacao antiintelectualista da recAm-restaurada 
democracia? Se ha motivos que o justifiquem, de que modo justificar a condenacao A 
pena capital e a morte? Por que se recusou o filckofo a preparar a sua defesa ou a en- 
trega-la a um profissional? Francis Wolff analisa (com ironia socratica?) a atitude irbnica 
do reincidente em face de uma acusaclio que A gravfssima, de acusadores que sao 
poderosos e de um juri que A soberbo. Por que quis Socrates morrer? O que significa a 
sua morte? 
2. O "paradoxo socrAtico" (Le "paradoxe socratique") analisa a questao da vlr- 
tude. "Sustentar que a virtude 6 saber A a f~mar que aquele que sabe o que A o "bem" 
nao pode deixar de faze-10. Mas isto supbe que ele necessariamente o queira e infali- 
velmente o possa" O Autor analisa o duplo paradoxo e pergunta quem sustentara 
contra a evidencia que queremos ser virtuosos quando queremos ser felizes. E res- 



ponde: "Socrates". Para compreende-b, comeca por definir, segundo Platao, o termo 
grego aretee, que se traduz tradicionalmente por "virtude". Ora, qual A a virtude do 
homem do s6cub V ateniense? Em primeiro lugar, o que 6 ser um homem na Atenas do 
V s6culo? De onde lhe vem a virtude? O que A ela para um aristocrata? Para um de- 
mocrata? Pode-se ensina-la? Qual a solucao socratica para resolver a diversidade das 
opinibes? O fil6sof0, embora "moralize" o termo, nao lhe modifica 2 significacao nem o 
"despolitiza", e a ideia central de aretAe permanece malterada: "assim como a espada' 
para cortar deve ser bem afiada, assim o homem para ser homem deve ser virtuoso". 
Ora, como entender que o homem, para ser virtuoso, deve saber? O Autor analisa os 
tr6s objetos do saber que faz a virtude: saber o que A a virtude ja B alcanca-la; saber 
o que A a felicidade A agir bem; saber o bem A poder faze-lo. E mostra como Socrates, 
nem moralista nem reformador dos costumes, reconcilia o bem e o belo e conclui que 
bem + belo = razao e que tudo 6 uma questao de calculo racional. De fato, a razao A o 
caminho Unico da conduta humana; o saber, a sua unica forca. No ponto mais alto do 
saber, esta para o homem o domlnio de si mesmo, fundamento da virtude e traco de 
uniao entre as virtudes; virtude em ato, forca interior que triunfa de todas as coacbes 
externas e o conduz infalivelmente ao seu bem. - No ceme da questao, o conhece-te 
a t i  mesmo -. O Autor finaliza explicando como e por que Socrates se abstem da poll- 
tica; e como e por que a moral poliiica de Socrates A ao mesmo tempo aristocrata, de- 
mocrata e autocrata. Para concluir, salienta a estreita ligacao da tese virtude = saber 
com a tripla preocupacao politica da qual surge e A qual responde. 
3. O problema de Socrates (Le probleme de Socrate) apresenta os elementos de 
que se dispoe na procura do "verdadeiro Socrates", o homem que nao escreveu mas 
tem sido, sucessivamente, "palavra de ordem ou sonho ou tema de meditacao ou de 
combate", para acabar sepultado sob "toneladas de teses". O Autor revela a situacao 
dos estudos ao longo dos sAculos: Socrates antes de Hegal, Socrates no sAculo XIX, 
Socrates hoje: quem foi, o que foi, o que pensou. Mostra o que se sabe e o que se pro- 
cura: um S6crates provavel. Como encontra-lo atravAs das dissencdes dos disclpulos 
e eplgonos? Analisa as testemunhas e os seus testemunhos: Platao, os seus dialogos, 
o Mestre e a personagem; Xenofonte e os seus principais documentos socraticos; 
Aristotoles, as suas alusbes A tese da virtude-saber e a sua critica; Aristofanes e a "sa- 
tira feroz" d' As nuvens Assinala o que nos dizem do homem, o que nos dizem do seu 
pensamento e da impressao que podia causar sobre os nao-intelectuais da epoca. 

Em suma, em pouco mais de cento e vinte paginas, o Professor Francis Wolff, 
mestre em concisa0 e clareza, num estilo vivo e espirituoso que nao perde de vista a 
seriedade do tema, esplrito por vezes irdnico, talvez A propria maneira socratica, des- 
venda Socrates, que e b  encontra nos banquetes, nos ginAsios, na Agora, a perscrutar 
os mistArios que envolvem o homem. Parte do que chama enigma e a ele volta A pro- 
cura do verdadeiro Socrates. Entretanto, salientand~ as ironias e os paradoxos socrati- 
cos, percorre um caminho que o leva ao que deve ser o mais profundo pensamento do 
filosofo. 
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