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(...) terra nenhuma e totalmente auto-suficiente quanto 
aos seus produtos; algumas dao um a coisa, mas care- 
cem de outras, e a melhor terra e a que produz mais 
coisas; de maneira identica, pessoa alguma e auto- 
suficiente; algumas tern um a coisa, mas carecem  de ou- 
tra, mas o homem que se m antem  na posse de mais coi
sas e afinal chega suavemente ao term o de sua vida, tal 
homem, rei, eu julgo digno desse titulo [venturoso]. 
Devemos olhar para o termo de cada coisa, e ver como 
ela findara, pois a muitas pessoas a divindade da um  
lampejo de ventura para depois aniquil^-las totalmente

(Herodoto, Livro I, Cap. 32).
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Apresentaqao

Nao 6 s6 hoje, rei Creonte; com  frequencia 
A  minha fama traz-m e esses transtom os. Nunca 
Os homens de bom senso deveriam  dar 
Aos filhos um  saber maior que o ordindrio.
A16m do nome de ociosos, eles ganham  
Com isso a inveja inlqua dos concidadaos.
Se aos ignorantes ensinares coisas novas 
Serds chamado nao de sdbio, m as de inutil.
E se aldm disso te julgarem superior 
Aqueles que se creem  mais inteligentes,
Todos suspeitarao de ti. Minha ciencia 
Atrai de alguns o odio, a hostilidade de outros.
Este saber, porem, nao d tao grande assim.
Mas, seja como for, tu me receias. Temes 
Que eu tenha meios de causar-te sofrimentos.
N ao me preocupa agora ameagar um  rei;
N ao tremas diante de mim, pois que a maldade 
Jd me fizeste? Nao ofereceste a filha 
A quern a quis? Odeio o meu esposo, sim;
Mas, quanto a ti, creio que procedeste bem;
Tua felicidade nao me causa inveja.
Casem-se os dois, sejam felizes, m as me deixem  
Viver aqui. Suportarei sem m urmurio  
As injustices. Os mais fortes m e venceram 1.

Na fala de Medeia, Euripides apresenta aos seus concidadaos 
os atenienses do seculo V a.C., uma visao do saber enquanto algo 
que pode atrair o foco para aqueles que o tern alem do ordinario, 
provocando sentimentos que tomem a seu possuidor como pessoa 
perigosa. Em se tratando da personagem Medeia ha um receio que 
se interpoe, mesmo, a sua permanencia em Corinto: ela e possuido- 
ra da "Ciencia" que lhe permite fazer uso de magias para atingir 
seus intentos. Medeia, antes de mulher traida e prestes a ser aban- 
donada pelo esposo Jasao e uma "feiticeira" que migrou da Co.1- 
quida sob condigao que nao deixa duvida de seu carater: ajudou 
Jasao a roubar o Tosao de Ouro de seu povo, matou e esquartejou

1 EURIPIDES. Medeia. Trad.: Mlrio da Gama Kury, Rio de Janeiro: Zahar, 1991, p.30, 
vs.333-356.
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seu irmao Apsirto e fugiu com Jasao. Fama que, certamente, ante- 
cedera sua chegada a Corinto.

Medeia, personagem euripidiano do seculo V a.C., soa mo- 
demo e alcanga-nos enquanto forma de apresentar um outro mode- 
lo de feminino para a sociedade grega antiga de que o tragediogra- 
fo e participe. Experiencia historica de que as representagoes que 
nos chegaram constroem um locus para a mulher que a toma em 
sua condigao de reclusa ao lar, a fiar a la e administrar os labores 
domesticos.

A tragedia, genero tido como superior, era a experiencia 
grega que visava a provocar a catarse e, assim, fazer acontecer na 
encenagao aquilo que se desejava evitar no cotidiano. A assistencia 
vivia com plenitude seus dramas mais insanos.

Remeter aos leitores esse excerto de Euripides e uma forma 
de convida-los a essa leitura [dos ensaios] que e, antes de tudo, um 
encontro com um saber de que somos herdeiros e que se encontra 
espalmado, disperso em nosso cotidiano.

Quiga os ensaios que seguem possam escoar pelo curso do 
rio por onde escoou a tragedia grega.

Os textos aqui publicizados articularam-se a partir da expe
riencia que desenvolvemos na disciplina Historia Antiga Ocidental, 
ministrada para estudantes do II semestre da graduagao em Histo
ria do curso da UFCG. Curso que tinha como "opgao" o planeja- 
mento, desenvolvimento e produgao de pesquisa sobre uma tema- 
tica concernente ao mundo antigo (Grecia e Roma). O resultado 
final seria a produgao de um artigo nos moldes praticados nos vei- 
culos cientificos de divulgagao. Da experiencia resultaram estudos 
os mais variados que nao tiveram seu fechamento no curso de um 
unico semestre, mas foram sendo manipulados para apresentagao 
em eventos locais e regionais. Provocaram uma area de estudo que 
estava adormecida. Despertar que levou o grupo a participar dos 
debates promovidos no GT de Estudos Cldssicos e Medievais da VII e 
VIII Semana de Ensino, Pesquisa e Extensao do CH e das reunioes do 
Nucleo de Estudos Cldssicos que e parte integrante do Grupo de Estu
dos Culturais.
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Em virtude do exito da experiencia pensou-se em materiali- 
zar a publicagao dos textos, possibilitando o acesso aos resultados 
alcangados. Projegao para que contamos com o incentivo do profes
sor Antonio Clarindo, presidente da editor a da UFCG, mas, tam- 
bem idealizador e estimulador dos estudos da Historia antiga entre 
os alunos da graduagao.

O material se fazia em urn volume extensivo e, assim, opta- 
mos por estabelecer dois volumes de cademos de Estudos Classi- 
cos: um em que foram organizados os ensaios sobre a experiencia 
romana e outro [este] sobre a grega.

Os ensaios estao sequenciados a partir da ordem alfabetica 
do primeiro nome do autor.

As tematicas de que tratam abarcam tanto questoes que di- 
zem respeito ao cotidiano como aspectos filosoficos e historiografi- 
cos. No campo da historiografia a obra de Herodoto se destaca, 
contando com estudos sobre sua percepgao de Historia; o onirismo; 
a felicidade; o azar e a fortuna. O feminino e as relagoes entre e in
ter generos foram merecedoras de analises bastante pontuais, sen- 
do estabelecidas a partir de um exerclcio em que o casamento e a 
sexualidade tonificam as narrativas. A democracia e a educagao sao 
apresentadas de forma a considerar proximidades e distanciamen- 
tos entre as experiencias historicas de Atenas e Esparta.

E com o desejo de que esse seja o inlcio de um exercicio a 
que o curso de graduagao possa tornar continuo que vimos apre- 
sentar os ensaios em Estudos Cldssicos -  Grecia.

Por fim, ^queles que pensem tratar-se de temas densos, dis- 
tantes, dificeis, aconselhamos com Platao, nas palavras enderegadas 
a Menon por Socrates:

Toda a natureza, com  efeito, 6 um a so, € um  todo orga
nic o, e o espirito viu todas as coisas; logo, nada im
pede que ao nos lembrarmos de um a coisa, o que n6s, 
homens, cham am os de 'saber', todas as outras coisas 
acorram  imediata e maquinalmente a nossa conscien- 
cia. A nos compete unicamente nos esforgarmos e pro-
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curar sempre, sem descanso. Pois, sempre, toda inves
tig a te ) e ciencia sao apenas simples recordagao2.

Sao Paulo, 10 de outubro de 2008 
Marinalva Vilar de Lima

2 PLATAO. Didlogos (Menon, Banquete, Fedro). Trad.: Jorge Paleikat, Rio de Janeiro: Edi- 
ouro-Tecnoprint, s/d, p.55. [Dialogo Menon, Teoria da Reminiscencia],



1 O Perfil da Mulher em EurIpides

Alanny Paulo Ricardo de Almeida

£ , pois a tragedia imitagao de um a agao seria e comple- 
ta, dotada de extensao, em  linguagem  condimentada 
para cada uma das partes (imitagao que se efetua) por 
meio de atores e nao mediante. N arrativa que opera, 
gragas ao terror e a piedade, a purificagao de todas as 
emogoes3.

A imitagao que Aristoteles anuncia nos fornece bases para 
compreender a tragedia euripidiana atraves de um exercicio anali- 
tico sobre a Grecia classica. Antes de enveredar sobre a analise do 
feminino em Euripides4, discutiremos um pouco sobre o genero 
tragico.

A tragedia originou-se nas celebragoes a Dionisio5, tendo as- 
sim uma conotagao religiosa. Aristoteles, na Poetica, faz referenda a

3 ARIST6TELES. Poetica, 1449b. Trad.: Eudoro de Souza. Porto Alegre: Editora Globo, 1996.

4 Euripides nasceu nas proximidades de Atenas, na ilha Salamina, provavelmente em 480 
a.C. Educou-se em Atenas, onde viveu a maior parte de sua vida e faleceu na Macedonia 
(406 a.C.). Escreveu noventa e uma tragedias e o drama satirico Ciclope. Contudo, apenas 
dezessete tragedias chegaram at6 n6s. Ver: EURIPIDES. Medeia. Trad.: Mario da Gama 
Kury, Rio de Janeiro: Zahar, 1991 [introdugao do tradutor, p .ll].

5 Dionisio, considerado patrono do teatro, € o deus do vinho e das festas. Diz o mito que 
Zeus apaixonou-se por Semele, mae de Dionisio. Contudo, Hera, ao saber dos amores de 
Zeus e Semele, resolveu elimina-la. Transformando-se na ama da princesa tebana, aconse- 
lhou-a a pedir ao amante para que se apresentasse em todo seu esplendor, e assim Zeus o 
fez. O pal&cio da princesa incendiou com os raios e trovoes do deus supremo do Olimpo, 
que recolheu a crianga do ventre da amante e colocou-o em sua coxa, ate que se comple- 
tasse a gestagao. Nascido o filho, Zeus confiou-o aos cuidados das Ninfas. Certa vez, Dio- 
nisio colheu alguns cachos de uva, espremeu as frutinhas em tagas de ouro e bebeu o suco 
junto com sua corte. Bebendo repetidas vezes, embriagaram-se do delirio b&quico. Sobre o 
mito de Dionisio ou Baco ver: BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: Hist6rias 
de deuses e herois, Trad.: David Jardim, 7a ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, verbete:
Baco-Ariadne; GRIMAL, Pierre. Dicionario de Mitologia Grega e romana, Trad.: Victor 
Jabouille, 5a ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, Verbete: Dioniso.
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katharsis, ou purificagao, existente na tragedia. Atraves do sofri- 
mento e da purgagao dos personagens, o homem simbolicamente e 
purificado.

O teatro tragico, entao, assume o lugar dos rituais de sacrifi- 
cios que eram oferecidos a Dionfsio ou Baco. E perceptlvel que al- 
guns temas sao recorrentes nas tragedias.

Rachel Gazolla6 enumera alguns temas que utilizamos para 
compreender as tragedias de Euripides. A cadeia de crimes de san- 
gue exemplifica-se no enredo de Ifigenia em Aulis7, em que sao 
apresentados assassinatos dentro da familia. Ao ver seu marido 
Agamemnon oferecer sua filha Ifigenia em sacrificio a Artemis8, 
para dar continuidade a Guerra de Troia, Clitemnestra planeja jun
to com Egisto, primo e inimigo de Agamemnon, a morte deste. 
Contudo, ela tambem seria assassinada. Electra9, filha de Clitem
nestra e Agamemnon, para vingar a morte de seu pai, planeja ma- 
tar sua mae e Egisto. Para tal, incita seu irmao Orestes, fazendo 
com que este siga os seus pianos. Electra nao observa que seu pai 
matou sua irma e que o odio da mae e justificado. A mulher apare- 
ce como causadora de todos os males, ideia que ja aparece no mito 
de Pandora.

6 GAZOLLA, Rachel. Para nao se ler ingenuamente uma tragedia grega. Sao Paulo: Edi- 
goes Loyola, 2001.

7 Tragedia de Euripides encenada em 405 a.C. Ifigenia, conforme consta na mitologia, e 
uma das filhas de Agamemnon e Clitemnestra. E com as epopeias ciclicas que seu mito se 
desenvolve e, sobretudo, a partir das obras dos tragediografos. Ver: GRIMAL, Pierre. 
Op.cit. Verbete: Ifigenia; EURIPIDES. Medeia. Op.cit. [introdugao do tradutor],

8 Deusa da justiga. Em Roma e identificada com a Diana italica e latina. Em algumas tradi- 
goes ela aparece como filha de Demeter, porem, ela 6 considerada a irma gemea de Apolo, 
portanto, filha de Leto e de Zeus. Diz o mito que Artemis permaneceu virgem, etemamen- 
te jovem, donzela selvagem que vivia envolvida na caga. Sua arma, como a de Apolo e o 
arco. Ver: GRIMAL, Pierre. Op.cit. Verbete: Artemis.

9 Tragedia de Euripides. H4 diversas figuras lendirias no universo da mitologia grega, 
porem, a mais famosa e a filha de Agamemnon e de Clitemnestra. Sua lenda sofreu multi- 
plas variantes, sendo a tragedia homonima de Euripides uma delas. Ver: GRIMAL, Pier- 
re.op.cit. Verbete: Electra.
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O tema da morte em familia e recorrente nas tragedias euri- 
pidianas. Alem da que sintetizamos, citem-se outras: Medeia, Hipo- 
lito, Bacantes. Medeia mata seus proprios filhos por uma causa 
maior, sua vinganga. Apesar de Medeia ter posto fim a suas crias, 
justifica o fato e redime um pouco sua "culpa", atraves de seu so- 
frimento.

Faltam-me forgas para contem plar meus filhos. 
sucumbo a minha desventura. Sim, lamento  
o crime que vou praticar, porem  m aior 
do que minha vontade e o poder do odio, 
causa de enormes males para nos, m ortais!10

Nesse momento, Euripides rompe com a figura totalmente 
ma de Medeia, demonstrando que os homens abrigam em seu ser o 
bem e o mal, sendo capazes de desperta-los de forma conjunta ou 
nao. Em uma de suas falas, Medeia diz que pode haver diversidade 
no carater: terrivel para os inimigos e benevola para os amigos11.

Em Hipolito, Fedra, madrasta de Hipolito, apaixona-se pelo 
mesmo, que nao a corresponde. Fedra comete suicidio e acusa Hi
polito de atentar contra sua honra. Ao fazer tal acusagao para pro- 
teger o seu nome e os seus filhos, Fedra causa a morte de Hipolito 
que, exilado por seu pai Teseu, sofre um terrivel acidente, resultado 
de um pedido de Teseu a Poseidon. A paixao desmedida de Fedra 
gera uma hybris, contudo, a esposa de Teseu e apenas uma vitima 
de Afrodite12 que nao aceitava a devogao de Hipolito a Artemis. 
Observa-se, entao, outro elemento tragico anunciado por Rachel

10 EURIPIDES. Medeia. Op.cit. vs 1225-1229.

11 Idem, ibidem, vs. 923-927.

12 Deusa do amor, que em Roma e identificada com Vdnus, antiga divindade it^lica. Era a 
mulher de Hefesto, o deus coxo de Lemnos, ainda que fosse apaixonada por Ares, o deus 
da guerra. Entre seus amores extraconjugais se encontram Adonis e Anquises. O primeiro 
morrera muito jovem e o segundo gerou, com Afrodite, Eneias que figura como herdi 
troiano que teria migrado para o L&cio, sendo sua descendencia responsdvel pela funda- 
gao de Roma. Ver: GRIMAL, Pierre, op.cit. Verbete: Afrodite; TITO LIVIO. Historia de 
Roma. Trad.: Paulo Matos Peixoto, Sao Paulo: Paumape, 1989 (vol.I, LIVROI); VERGiLIO. 
Eneida. Trad.: Carlos Alberto Nunes. Brasilia: Ed. UnB, 1983.
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Gazolla13: o embate entre os deuses. Os deuses apresentam emo- 
goes humanas, afirmagao que justificamos atraves do ciume e inveja 
de Afrodite que nao aceita o amor casto que Hipolito dedica a Ar
temis e o repudio que este destina as mulheres.

Ah! Zeus! Por que imp5es ao hom em o flagelo 
de m au carater chamado mulher e o mostras 
a luz do sol? Se desejavas propagar 
a raga dos mortals, nao seria as mulheres 
que deverias dar os meios para isso.14

A sorte menos ma e receber em casa 
Alguma nulidade que, de tao obtusa, 
nem e notada. Detesto a mulher pensante 
e fago votos para que em meu lar futuro, 
jamais haja mulher com  mais inteligencia 
que a meramente necessaria ao proprio sexo!15

Atraves de Hipolito, abrimos a discussao sobre o feminino e o 
masculino.

Nao poderiamos falar de feminino sem nos remeter ao mo- 
delo de mulher grega e de sua posigao na sociedade. Hipolito nos 
mostra o quanto a mulher e subestimada, porem, isso nao condiz 
com o espago que Euripides oferece a mulher. Ele a coloca como ser 
pensante que atraves de sua metis (astucia), e passivel de alimentar 
paixoes desmedidas, violencia, erros, enfim, ao bem e ao mal. Co
mo afirma Rachel Gazolla16, "a tragedia e cjuestionadora -  como e a 
Filosofia -  da arete". Ou seja, Euripides indaga sobre a virtude gre
ga, que no ambito feminino esta extremamente ligada ao ideal gre- 
go: melissa -  mulher-abelha.

13 GAZOLLA, Rachel, op.cit.

34 EURIPIDES. Hipolito. Op.cit. v. 654-658.

15 Idem, ibidem, v. 681-686.

16 GAZOLLA, Rachel.op.cit.
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Utilizamos Penelope17 para demonstrar esse ideal grego. 
Simbolo de esposa casta que espera seu esposo reservada ao gine- 
ceu e submissa a seu filho. Penelope nao e totalmente passiva, ela 
usa a sua metis para enganar seus pretendentes enquanto aguarda 
seu marido. E interessante ressaltar o quanto a questao do exemplo 
e presente na Grecia, havendo uma constante necessidade de reme- 
ter-se ao exemplo, seja ele de mulher, politico, religioso, enfim. Ate 
mesmo Euripides que vem questionar esse ideal de mulher grega, 
traz resquicios dele em suas obras.

Nao ha figura que represente mais o ideal de mae do que 
Hecuba, que lamenta a morte de seus filhos e de sua patria.

Quantas razoes eu tenho -  ai de mim!
Para chorar nesta calamidade 
A perda de meus filhos, m eu marido,
Minha querida p&tria... Ai de m im !...18

Entretanto, Hecuba tambem apresenta um carater dubio, ao 
mesmo tempo em que se mostra fragil e sofredora. Na tragedia 
homonima, usa da sua astucia para vingar a morte de seu filho, 
armando um piano para cegar Polimestor e matar seus filhos. Co
mo representante do ideal de esposa encontra-se Alceste19, que en- 
trega sua vida no lugar de seu esposo Admeto, que nao hesita em 
aceitar o sacrificio da mulher.

Como ja foi explanado, nao s6 a mulher euripidiana possuia 
uma dualidade, como tambem a grega. As mulheres em Euripides 
sao fortes, dissimuladas, ardilosas, transitam na fronteira do amor e

17 Homero, na Odiss6ia, mostra Penelope esposa de Odisseu e mae de Telemaco, como 
simbolo de verdade. Ver: HOMERO. Odisseia. Trad.: Carlos Alberto Nunes, Rio de Janeiro: 
Ediouro, s/d .

18 EURIPIDES. As troianas. Op.cit. v. 140-143.

19 Heroina de pega homonima. Uma das filhas de Pelias, o rei de Iolco, e de Anaxibia, sua 
mulher. E apresentada no mito como bela e piedosa. Tendo sido a unica filha de Pelias 
que nao participou de seu assassinato, quando Medeia atrav6s de sua magia, conseguiu 
levar as demais filhas do rei a massacra-lo. Conta-se que Persefone ficara tao impressio- 
nada com a dedicagao de Alceste que a fez retornar ao mundo dos vivos, ainda mais bela. 
Ver: GRIMAL, Pierre. Op.cit. Verbete: Alceste.
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do odio. Medeia esclarece essa ideia na medida em que o seu amor 
por Jason, que a fez trair sua patria e sua familia, se transforma em 
um odio mortal.

Vezes sem numero a mulher e temerosa, 
covarde para a luta e fraca para as armas; 
se todavia, ve lesados os direitos 
do leito conjugal, ela se torna, entao, 
de todas as criaturas a mais sanguinaria!20

Medeia encontra-se abandonada em uma terra estrangeira, 
tendo seu leito manchado, contudo, o casamento nao e legitimado 
por ela ser uma estrangeira, e Jason sai isento de toda a culpa, e 
ainda questiona o odio de Medeia.

Por minha salvagao, porem, ja recebeste 
como compensagao mais do que deste. Explico-me: 
primeiro, a terra grega em vez de um  pais barbaro 
passou a ser tua morada. Conheceste 
as leis e podes viver segundo a justiga, 
liberta do jugo da forga. Os gregos todos 
respeitam a tua ciencia (hoje es famosa, 
mas se ainda morasses nos confins da terra 
quern falaria do teu nom e?).20 21

A traigao de Jason exemplifica bem o modelo de homem 
grego, pois o homem era isento de toda a culpa. Ja a traigao das 
mulheres era vista como desonra. Helena22 e chamada por Euripides 
de cadela traidora, pois Hecuba a coloca como a causadora de todos 
os males de Troia. Ao nao aceitar a traigao de Jason, Medeia vai de 
encontro aos gregos, mas apesar de toda sua audacia e sua metis, 
extremamente ligada a hybris, ela retrata bem a posigao da mulher 
na Grecia.

Das criaturas todas que tern vida e pensam, 
somos nos, as mulheres, as mais sofredoras. 
De irucio, temos de com prar por alto prego 
o esposo e dar, assim, um  dono a nosso corpo

20 EURIPIDES. Medeia. Op.cit. vs. 298-302.

21 EURIPIDES. Medeia. Op.cit. vs. 612-620.

22 Idem, ibidem, vs. 258-261.
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-  mal ainda mais doloroso que o primeiro.
Mas o m aior dilema e se ele serd m au ou 
bom, pois 6 vergonha para n6s, mulheres, 
deixar o esposo (e nao podem os rejeitd-lo).23

No desenrolar da trama, Medeia modifica seu comportamen- 
to, ora se mostra melancolica, sem forgas para lutar, ora se mostra 
terrfvel e impetuosa. Segundo Rachel Gazolla24, estas mudangas de 
temperamento mostram o combate entre os gregos e os barbaros. A 
transmutagao do amor de Medeia para o odio25, que a leva a matar 
seus filhos, apresenta-se tambem de forma distinta em Clitemnestra.

Apos a morte de sua filha Ifigenia, extingue-se em Clitem
nestra todo o amor maternal, fazendo com que esta despreze seus 
outros filhos, Orestes e Electra, alem de vingar-se de Agamemnon 
que nao pos fim apenas a vida de Ifigencia, como tambem ao amor 
existente em sua esposa. Ao contrario de Clitemnestra, que deixa a 
figura do bom cair, assumindo a ma (modelo aristotelico de heroi 
tragico), "Medeia e uma figura trdgica muito mais que uma heroina tra- 
gica"26, diz Brandao, haja vista que as duas formas convivem em 
Medeia, o bom e o mau, o humano e o sobrenatural.

Medeia nao e assim na verdade, seria dificil um  heroi 
de Euripides que o seja, ate chegarm os a Penteu. Me- 
ddia nao e um cardter com posto de bom e de m au no 
qual o que e mal faz cair tragicam ente em  ruinas o que 
e bom, e nao podemos certam ente recear por ela como  
por um  de n6s. De fato, tratada com o heroina autenti- 
cam ente tr&gica, ela nao produziria efeito27.

23 Idem, ibidem, vs. 258-265.

24 GAZOLLA. Rachel. Op.cit.

25 Cf. BRANDAO, Junito de 6ouza. Teatro Grego: tragedia e Comedia, 6a ed., Petropolis: 
Vozes, 1996.

26 Medeia tern essa atribui^ao por ser descendente do deus Sol e por ser feiticeira. 

BRANDAO, Junito de Sousa. Op.cit. 1996, p.64.

27 KITTO, H.D.F. A Tragedia Grega. Coimbra-PT: Arm§nio Amado editor, 1972 apud 
BRANDAO, Junito de Sousa. Op.cit. 1996, p. 64.
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Um emocionante dialogo entre Medeia e Jason finaliza a tra- 
gedia. Jason pede para sepultar seus filhos, mas Medeia nao aceita. 
O dialogo segue, com Jason culpando Medeia por matar seus filhos 
e esta diz que foi o ultraje dele quern os matou. A tragedia termina 
com Medeia fugindo em um carro alado enviado pelo Sol, pai de 
seu pai. Este ponto da obra foi muito criticado por haver a inter- 
vengao de um deus, haja vista que as obras de Euripides sao de- 
terminadas pelas agoes humanas, exceto as Bacantes. Nao vemos 
motivo para tal discussao, pois como afirma Brandao: "o tragico po- 
de nao estar no fecho, mas no corpo da tragedia"28. Nao finalizamos aqui 
essa analise, apenas a interrompemos com uma celebre frase de 
Medeia: "Sucumbo a men infortunio. Compreendo o crime que tenho a 
audacia de praticar, mas a paixdo e mais forte que a razdo"29.

28 BRANDAO, Junito de Sousa. Op.cit. 1996.

29 EURIPIDES. Medeia, apud BRANDAO, Junito de Sousa. Op.cit. vs. 1078-1080.
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2 A Educagao Espartana ClAssica

Alberto Montenegro Lima

A educagao espartana da epoca classica, cujo nome tecnico e 
ag°ge, se difere em alguns aspectos da educagao vivenciada em Es- 
parta no periodo homerico. Apesar de suas raizes remontarem a 
epoca arcaica, o modelo espartano cl&ssico ha muito perdeu o seu 
"ethos pedagogico", pois a poesia, a arte e a musica arcaicas cede- 
ram lugar, ou melhor, foram suplantadas pela pratica do atletismo 
militarista, que trouxe consigo tecnicas, como o langamento de dis
cos, o manejo de armas, corridas, saltos, esgrima, etc. Estas praticas 
passaram a ser o principal objeto educacional na Esparta classica.

As fontes que tratam a respeito da educagao cavalheiresca 
do tempo de Homero sao muito tardias. Por isso, a dificuldade de 
se falar de uma educagao espartana num sentido mais amplo, nesse 
periodo, que Henri-Irenee Marrou30 designa como o "tempo dou- 
rado", em que Esparta era um centro cultural para onde afluiam 
intelectuais de todas as partes da Helade. Dessa forma, Esparta vai 
ocupar um lugar privilegiado na Historia da Educagao, como tam- 
bem na cultura helenica.

Contudo, na Antiguidade Classica, o Estado espartano ter A 
por objetivo primordial, como afirma Werner Jaeger31, nao apenas 
formar um unico heroi, que era a preocupagao de Homero, mas, 
alem disso, formar uma cidade inteira de herois, de guerreiros ap- 
tos a servi-la. A partir dai, percebe-se a preocupagao da aristocracia 
lacedemonia em cuidar da educagao de seus cidadaos, pois, desde 
o nascimento ate a morte, o espartano pertencia ao Estado que a- 
traves da figura do paidonomo cuidava de sua educagao. Esse mode
lo educacional, mantido pela legislagao espartana ha muito tempo,

1 MARROU, Henri-Ir6n6e. Historia da educagao na antiguidade. Trad: MArio Leonidas Casa
nova. Sao Paulo: EPU, 1990, p. 33.

31 JAEGER, Werner. Paideia: a formagao do homem grego. Trad: Artur Mourao. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 1994, pp. 106-129.
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compreendia um ciclo temporal de treze anos. Assim, aos sete anos 
o menino deixava a protegao materna para tornar-se soldado de
fensor de sua patria.

Nesse aspecto, o estado espartano era muito eugenico, pois 
ansiava que seus recem-nascidos viessem ao mundo sem nenhum 
defeito fisico ou mental. Caso isso ocorresse, a crianga seria elimi- 
nada da maneira mais cruel possivel, como ser langada desfiladeiro 
abaixo, apos ter sido examinada por um conselho de anciaos, de- 
nominado Lesqueu. Da mesma forma, o estado dava a suas mulhe- 
res uma educagao muito rigida, preferindo retirar toda sua sensibi- 
lidade, delicadeza e feminilidade, fazendo com que participassem 
dos torneios e atividades esportivas, cujo objetivo era dota-las de 
corpos fortes e saudaveis para oferecer-lhe filhos belos e vigorosos.

Em vista disso, a crianga so seria digna da cidadania espar- 
tana se for bela, bem formada e robusta. Assim, seria reconhecida 
pelo pai que a julgava digna da vida, segundo Mario Curtis Gior- 
dani32. Alem disso, com o nascimento da crianga era celebrada uma 
festividade que seria mais comemorativa se ela fosse do sexo mas- 
culino.

Porem, somente aos vinte anos de idade era que o jovem es
partano ingressava no exercito, e era na idade de trinta anos que ele 
tornava-se cidadao de fato e de direito. E o que e ser cidadao nessa 
Esparta classica? E, basicamente, ter o direito de participar da Ape- 
la, a Assembleia dos Cidadaos Lacedemonios.

Concluido esse perlodo de formagao, o cidadao espartano es- 
tava obrigado a participar do exercito e das guerras, dos vinte aos 
sessenta anos de idade. Sua vida era orientada pelo sentimento pa- 
triota que se sobrepunha ao ideal individualista. O amor pela patria 
fez com que a educagao espartana se tornasse cada vez mais disci- 
plinada. Por isso, Hugh Lloyd-Jones33 afirma que o sistema educa- 
cional espartano manteve-se gragas ao seu exito, pois o seu exercito

32 GIORDANI, Mario Curtis. Historia da Grecia. Petropolis, RJ: VOZES, 1967, p. 272.

33 LLOYD-JONES, Hugh. O Mundo Grego. Trad: Waltersin Dutra. 2a ed. Rio de Janeiro: 
ZAHAR, 1977. p. 65.
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era o mais treinado e mais eficiente do que qualquer outro na Gre- 
cia e participar dele era uma grande honra.

Um outro ponto a ser discutido dentro da educagao classica 
em Esparta sera a fungao da sua produgao intelectual. Alguns estu- 
diosos, como Lloyd-Jones34, insistem em dizer que a esterilidade 
cultural de Esparta era o resultado inevitavel de sua estrutura soci
al e polltica. Isso, de fato, e veridico do ponto de vista de que era o 
estado quem relegava as pr^ticas da musica e das artes a um se- 
guindo piano. No entanto, apesar do aspecto intelectual da educa
gao ser reduzido ao minimo, os espartanos nao eram totalmente 
iletrados, pois aprendiam pelo menos "o necessario": a leitura e a 
escrita. Para Jaeger, apesar de nao ter nenhum destaque nem na 
historia da filosofia nem na historia da arte, Esparta tern de pleno 
direito, um lugar na historia da educagao. Com efeito, em termos 
tecnicos, o modelo de educagao, apesar de basear-se no militarismo, 
funcionava numa "perfeigao Impar", do ponto de vista do totalita- 
rismo, apesar de apresentar problemas intemos comuns a qualquer 
outro. A despeito disso, Moses Finley35 assegura que nenhum outro 
estado se podia comparar a Esparta, quanto ao seu exclusivismo ou 
a sua xenofobia, pois todo o seu sistema estava fechado contra todo 
tipo de influencia externa. Assim, o estrangeiro nao era bem visto 
em Esparta, muito menos aqueles que representassem algo de novo 
por terem trazido ideias de inovagao para um Estado tao conserva- 
dor como Esparta.

Apesar disso, Finley admite ter havido uma epoca e, ate 
mesmo posteriormente, que nem mesmo o brilho de Atenas pode 
ofuscar-lhe [Esparta]. Tucidides36, tambem, discursa a respeito do 
modelo constitucional da educagao de Esparta. Ao narrar a Historia 
da Guerra do Peloponeso, ele diz que os lacedemonios, de certa forma,

34 Idem, ibidem.

35 FINLEY, Moses. Os gregos antigos. Trad: Artur Mourao. Lisboa: Edigdes 70,1988, p. 178.

36 TUCfDIDES. A historia da guerra do Peloponeso (livro 1). Trad.: Anna Lia Amaral de A. 
Prado. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999.

23



venceram a guerra gragas ao seu modelo educational, usando esse 
argumento como justificativa para tratar o desfecho da guerra.

De fato, Esparta possuiu, por seculos, o melhor e mais bem 
preparado exercito da Grecia, porem, conforme Paul Petit37, tudo 
isso nao passava de uma "miragem espartana", pois o grande mal 
de Esparta foi ter se mostrado demasiadamente perfeita, nao pre- 
vendo as futuras consequencias que essa "perfeigao" iria trazer-lhe.

Entretanto, a estabilidade politica de Esparta era exceptional 
no mundo grego. Disso nos assegura Plutarco38 que afirma tambem 
que sua constituigao se manteve quase que inalterada por seculos, 
gragas a Licurgo. Ela foi uma das poucas cidades gregas a preservar 
a monarquia sem a figura de um tirano, possuindo, no entanto, 
uma aristocracia perfeita. Assim, o Estado passa a representar, pela 
primeira vez, uma forga educadora no mais vasto sentido da palavra.

Enquanto que Xenofonte39, em seu discurso filosofico e poli
tico ao mesmo tempo, usado no seculo IV a.C., via no Estado lace- 
demonio uma especie de politica primordial que se baseava em sua 
admiragao pessoal, na sua experiencia intima do conhecimento de 
Esparta. Ja em Aristoteles40, ha uma crenga de que a educagao es
partana era uma preparagao militar. Ele chama nossa atengao para 
as profundas consequencias morais e sociais dessa educagao em 
que o ideal personalistico do cavalheiro homerico, desde cedo, so- 
brepoe ao individualismo na sociedade lacedemonica, questao esta 
abordada anteriormente.

Diferentemente de Atenas, onde predominava um tipo de 
formagao mais livre e aberta, que de modo mais amplo valorizava o 
individuo e suas capacidades; em Esparta, como afirma Marrou41, 
torna-se puramente militar, em fungao disso foi estruturada a sua 
educagao classica.

37 PETIT, Paul. Historia Antiga. Trad: Pedro Moacyr Campos. Sao Paulo: DEFEL, 1962, p. 118.

33 PLUTARCO. A Vida de Licurgo.

39 XENOFONTE. A Constituigao de Esparta.

40 ARIST6TELES. A politica. Trad: Torrieri Guimaraes. Sao Paulo: Martin Claret, 2002.

41MARROU, Henri-Irenee. Op. Cit.
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No entanto, como afirma Jaeger42, os direitos civis dos espar- 
tanos estao sempre vinculados a sua qualidade de guerreiros. Sen- 
do manifestado na figura de Tirteu, que e para nos o primeiro tes- 
temunho do ideal politico e guerreiro na totalidade da educagao 
espartana em formagao. Nota-se que as elegias de Tirteu sao im- 
pregnadas por um "ethos pedagogico" e por um estilo grandioso 
que, na contemporaneidade, muitos palses, como a Italia fascista de 
Mussolini, se espelharam para "recriar" um Estado totalitario.

Por sua vez, Pollbio43 ressalta que a constituigao lacedemoni- 
ca, elaborada por Licurgo, e a melhor, pois e uma combinagao de 
tres instituigoes: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Na 
pratica, Pollbio queria dizer que como consequencia da elaboragao 
dessa constituigao, Licurgo acaba preservando a liberdade de Es- 
parta por um perlodo mais longo do que aqueles que foram regis- 
trados entre qualquer outro povo. Em vista disso, ele afirma que 
havia na sociedade lacedemonica as ideias de coragem e modera- 
gao, que se combinam numa alma ou numa cidade. Diz tambem 
que o mal nao crescera facilmente em homens ou povos com tais 
caracterlsticas, nem serao facilmente dominados por seus vizinhos.

Quanto a sua seguranga interna, a constituigao de Licurgo 
garantia a protegao da polls, mas, na visao de Pollbio, o defeito das 
instituigoes lacedemonicas e percebido quando Esparta passa deli- 
beradamente a exercer uma polltica externa expansionista. E nesse 
ponto que ele faz uma crltica para desacreditar o modelo institu- 
cional espartano, considerando que quern nutre ambigoes maiores e 
considera mais desej&vel governar territorios e povos, deve tomar 
como modelo a Constituigao romana, pois essa e superior e melhor 
estruturada para a conquista da supremacia mundial.

A medida que Esparta declina, sua educagao reforga suas exi- 
gencias totalitarias. Todo esse esforgo e visto por muitos crlticos co
mo sendo um "espelho" em que se reflete a imagem de uma Esparta 
que, ate certo ponto, nao condiz com aquilo que ela era de fato.

42 JAEGER, Werner. Op.cit.

43 POLlBIOS. Historia. Trad.: MSrio da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1996.
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Em virtude disso, Esparta por seculos e langada no esqueci- 
mento e o seu modelo educacional sera, sem sucesso, "copiado por 
alguns Estados mo demos”.
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3 Todo poder ao Demos: Aspectos da Democracia

P e r ic l ia n a

Antonio Marques Neto

Caminhando no sentido de promover e alcangar um ideal de 
perfeigao social, o pensamento grego concebeu a ideia de polltica 
objetivando a existencia de um ambiente de harmonia e equilibrio, 
onde prevalecesse o bem de todos.

A habilidade de gerir o bem piiblico, assegurando a supre- 
macia das leis, pode ainda ser entendida como uma ciencia supre- 
ma ou, mesmo, como arte similar a arte da guerra. Segundo Aristo- 
teles: "era todas as ciencias e artes, ofim e o bem e bem no mais alto grau 
se acha principalmente na ciencia todo-poderosa, esta ciencia e a polltica e 
o bem em polltica e a justiga, ou seja, o interesse comum"44. No entanto, 
a polltica, nao estao relacionados apenas sobrios ideais. Quando a 
necessidade individual de poder se sobressai aos interesses coleti- 
vos, aquela se desvincula dos fundamentos de seus primeiros idea- 
lizadores tornando-se um meio eficaz para as pretensoes daqueles 
que desejam o comando. Por conseguinte, a polltica passa a con- 
fundir-se com a mera manipulagao de pessoas. Essa necessidade de 
domlnio pode se elucidar na Grecia classica com as disputas entre 
as poleis pela hegemonia da Helade e, em um ruvel mais intemo, na 
relagao entre dominadores e subjugados (basileu e suditos; pentaco- 
siomedimnos e thetos; oradores e demos45). E e essa relagao que condi- 
cionou a presenga de regimes oligarquicos ou democraticos na Gra
cia classica.

^ARISTdTELES. A polltica. Trad.: Mario da Gama Kury. Brasilia: Editora Universidade de
Brasilia, 1985.

45Embora o demos no periodo democrdtico fosse teoriccimente soberano atraves da Eclesia, 
me refiro aqui a face manipuladora dos oradores/demagogos na estrutura democratica, 
os quais correspondem a um dos extremos da relagao lideres e liderados em minha anSli-
se.
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No entanto, considerando que poder e polltica sao elementos 
que nao se dissociam, tal situagao sugere uma incompatibilidade 
entre o bem comum das massas ou demos e os interesses daqueles 
que detem o arche (poder de decidir ou controlar) que formam qua- 
se sempre um unico personagem soberano, ou alguns privilegia- 
dos, configurando constituigoes46 monarquicas ou oligarquicas, as 
quais potencialmente assumem posturas despoticas, fomentadoras 
consequentemente, de sedigoes populares. E nesse sentido, que a 
instalagao e a consolidagao da democracia em Atenas podem ser 
entendidas, uma vez que a instabilidade polltica vivenciada em 
Atenas nos momentos pre-democraticos, permitiu a seus cidadaos 
conhecerem da monarquia a tirania, bem como, evoluir politica- 
mente, desenvolvendo um regime politico inedito e inconcebivel 
ate aquele momento. Indubitavelmente, o desenvolvimento da de
mocracia, foi um processo circunstancial e gradativo possivelmente 
fecundado com as reformas do legislador Solon, as contribuigoes de 
Efialtes, passando pela excentrica tirania de Pisistrato, ate a siste- 
matizagao com Clistenes. Esses "prepararam o terreno" para a apo- 
teose consolidada por Pericles. Somemos a isso, a prosperidade e- 
conomica e a inconteste excelencia cultural e filosofica daquela po
lls, que nao desmerecidamente recebeu a alcunha de "escola da He- 
lade". Porem, persiste ainda a indagagao, poderia uma constituigao 
alicergada na igualdade de todos, como a democracia ateniense, 
resolver o impasse entre extremos no que concerne ao controle do 
poder? Segundo Polibio47, a democracia seria um momento " quando 
a maioria inflamada pelo ressentimento vinga-se desse govemo [oligarqui- 
a] por causa das injustigas cometidas pelos detentores do poder gerando a 
democracia”. Em outras palavras, a opressao destinada ao povo so- 
luciona-se quando o mesmo requer a "coroa":

46 Refiro-me ao conceito aristotelico de Constituigoes, ou seja, regime politico. Cf.: ARIS- 
T6TELES. A constituigao de Atenas. Trad.: Francisco Murari Pires. Sao Paulo: Hucitec, 1995.

47 POLIBIOS. Histdria. Trad.: Mario da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1996, LIVRO VI.

28



(...) quando qualquer pessoa, observando o despeito e o 
6dio com  que esses dirigentes sao vistos pelos cida- 
daos, tem a coragem  de falar ou agir contra os detento- 
res do poder, essa pessoa ver& todo o povo disposto a 
segui-la. Finalmente depois de haverem  m assacrado ou 
banido os oligarcas os cidadaos nao se arriscam  a reins- 
talar um  rei no poder (...) nem se atrevem  a confiar o 
govem o a uns poucos homens de escol, pois ainda tem  
poucos passos atras de si a evidencia de seu erro ante
rior. Portanto a tinica esperanga que lhes resta intacta 
esta em si mesmos e recorrem  a ela e transform am  o 
govem o de oligdrquico em democr&tico, assumindo a 
responsabilidade da condugao dos negocios publicos48.

Pollbio enxerga ainda a democracia como sendo apenas mais 
uma das etapas de um Ciclo Natural de Constituigdes, que a condena 
a destruigao. Com o caos anarquico, em fungao da banalizagao da 
liberdade, sobretudo de expressao, e da corrupgao dos valores e do 
povo, a democracia se transforma em um governo da plebe, o que 
se concretiza quando as sucessivas geragoes se distanciam dos pri- 
meiros democratas:

Quando, porem  em erge um a nova geragao e a dem o
cracia cai nas maos dos netos de seus fundadores, eles 
se acostum am  de tal maneira a igualdade e a liberdade 
de palavra que ja nao lhes dao valor e alguns comegam  
a querer ter mais direitos que a maioria (...) Conseqtien- 
temente levados pela ansia insensata eles criam  entre o 
povo a avidez por vantagens e o habito de recebe-las, e 
a democracia por seu tum o 6 abolida passando a ser o 
govem o da forga e da violencia em  vez de um a dem o
cracia propriamente dita49.

As contradigoes sociais que levam ao declmio os sistemas 
politicos, todavia, nao se concretizaram na Atenas classica. Excetu- 
ando-se as descrigoes romanticas e mesmo utopicas de igualdade, 
liberdade e integragao popular, entre aqueles que compoem a esfe-

« Idem, ibidem. LIVRO VI, pp. 326-327

49Polfbio descreve em sua obra Historia a sequencia de regimes politicos, que se revezam 
em um processo clclico, utilizando esse racioclnio para enaltecer a constituigao romana. 
Idem, ibidem, LIVRO VI, pp. 332-333.
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ra social da polis, de forma geral, acreditamos que o regime naquele 
momento tenha alcangado seu objetivo, haja vista ter Atenas conse- 
guido, concomitantemente a seu apice democratico, seu esplendor 
economico, cultural e, sobretudo, a estabilidade social, tao cara aos 
momentos anteriores a era de Clistenes e Pericles.

Em outras palavras, enxergando alem da imagem construlda 
da democracia, esta consistiu, tambem, em uma forma de atar as 
maos da massa popular, oprimida em muito pela aristocracia, avi- 
da por participagao politica e, com um iminente risco, por um po- 
derio aristo-oligarquico, ou seja, pela stasis50 que eficazmente se 
prevenia pela integragao ou pseudointegragao de todos os cida- 
daos.

Como pode entao, o regime pensado por Clistenes se manter 
por consideravel tempo, (encontrando seu declinio apenas em fun- 
gao da tomada dos helenos pelos macedonicos), inclusive expan- 
dindo-se pela Grecia, assegurando paz a Atenas, e possibilitando 
sua magnificencia, uma vez que a analise de Polibio, nao perde de 
todo sua razao? Como homogeneizar e, ao mesmo tempo, garantir 
a partigao de todos os cidadaos no processo governamental, tendo 
em vista as discrepancias socioeconomicas e culturais, presentes em 
nosso mundo e igualmente vigentes no classico?

Nesse sentido, julgamos necessario refletir acerca da ja mas- 
sificada definigao de democracia, proferida por Pericles: "Vivemos 
sob a forma de govemo que nao se baseia nas instituigdes de nossos vizi- 
nhos; ao contrario, servimos de modelo a alguns ao inves de imitar os ou- 
tros. Seu nome, como tudo o que depende nao de poucos, mas da maioria, e 
democracia"51. De fato, o ideal democratico pericliano, se sustentou, 
sobretudo, em dois preceitos: liberdade e igualdade politica, os

50 Stasis ou Facgao e um termo largamente expresso na literatura grega, o qual compreen- 
de uma gama de significados. No sentido politico, segundo Moses Finley e o mal maior e 
o perigo mais comum, tern sempre conota^ao pejorativa, sedi^ao, discdrdia, divisao, guer- 
ra civil, revolugao e ruptura do tecido social. Ver: FINLEY, Moses. Os gregos antigos. Trad: 
Artur Mourao. Lisboa: Edigoes 70,1988.

51 TUCfDIDES. A histdria da guerra do Peloponeso, Livro II, 37. Extraido de www.wikipedia.org
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quais puseram fim a concentragao e ao monopolio de poderes pela 
aristocracia ou oligarquia de nascimento, possibilitando a transfe- 
rencia daqueles para as maos dp demos, que agora passa a ser sobe- 
rano. Em outras palavras, a desconcentragao e, ate certo ponto, a 
fragmentagao do arche fez-se necessaria para a manutengao do e- 
quilibrio. Fato este condenado por Platao, segundo Barker:

(...) e impossivel realizar a unidade de tipo social numa 
democracia, se a oligarquia significa a divisao do Esta- 
do em dois, a democracia significa em  tantos Estados 
quanto sejam os cidadaos. Para Platao o principio da 
dem ocracia e justamente a ausencia de um  tipo social, 
de uma regra, a falta de um a socializagao52.

Consequentemente, a imagem platonica nao e nada otimista, 
considerando que a extensao do controle a muitos elementos, e, 
sobretudo, politicamente desqualificados, inviabilizaria o sistema. 
Como igualmente se ve em Aristoteles: "Um estado constituido -por 
demasiadas pessoas nao sera um Estado verdadeiro pela simples razdo que 
dificilmente tera uma verdadeira constituigao. Quern podera ser o coman- 
dante de uma massa assim tdo imensa? E quern podera ser o arauto a nao 
ser o Estentor?"53. Logo, segundo Polibio e Aristoteles, a essencia da 
democracia nao residia apenas na satisfagao da vontade e dos ca- 
prichos de uma maioria ou povo (no sentido moderno), mas sim, 
quando este governa a cidade com vistas ao bem comum universal. 
Isso explica o porque de entre os lacedemonios nao se ter desen- 
volvido o regime democratico, preferindo-se a phobos (obediencia as 
leis) a pheito (forga de persuasao), mesmo dispondo uma classe mi- 
litar homogenea, com interesses comuns.

52 Em Teona Politico Grega, Barker analisa o aspecto politico da Helade. Consideramos suas 
observagoes acerca da obra de Platao oportuna para essa discussao. BARKER, Sir Ernest. 
Terceiro tipo de cormpgao -  Democracia. In: Teoria politica grega. Brasilia: UnB, 1978. pp. 
308-313.

53 ARIST6TELES. Op., cit., 1985,1326b 3-7. Em politico Aristoteles, segue um raciocinio 
similar a Polibio, quando considera o regime democratico um desvio do Govemo Constitu
tional, uma das tres constituigdes corretas.
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E nesse sentido, que compreendemos a democracia atenien- 
se: como um regime que se desenvolveu, em fungao de aspectos 
especlficos, opostos e inviaveis aos dias de hoje. Consequentemen- 
te, antes de qualquer comentario, deve-se pensar Atenas nao uni- 
camente como o locus criador e consolidador do regime, mas o meio 
sem o qual a democracia nao poderia ter se sustentado. Esta cidade 
conjugava aspectos, desde demograficos ate socio-culturais, que 
contribuiram para a existencia do regime. Sua populagao relativa- 
mente pequena possibilitou um contato muito proximo entre todos 
os cidadaos, de forma similar as pequenas cidades interioranas. 
Isso condicionou as pre-discussoes informais ocorridas nos ambien- 
tes publicos, que mais tarde seriam debatidas na Assembleia, assim 
como a aproximagao direta entre os lideres politicos: os demagogos 
estadistas com o demos, tendo em vista a carencia de qualquer meio 
de comunicagao, a excegao dos discursos. Assim, grandes massas 
populacionais politicamente participantes inviabilizariam o regime, 
isso facilmente se comprova quando atentamos para as assembleias 
atenienses, uma vez que na democracia de Atenas nao existia buro- 
cracia institucionalizada. Ela era direta e nao representativa, sendo 
que esse ultimo aspecto consistiu em seu maior determinante.

De fato, o comparecimento na Assembleia soberana, a Ecle- 
sia, era aberto a todo o cidadao. E esta atitude, ate certo ponto, era 
no periodo de Pericles muito mais vista como um dever civi- 
co/moral, do que um direito exigido: "Olhamos o homem alheio as 
atividades publicas nao como alguem que cuida de seus proprios interes- 
ses, mas como um inutU"54. Considerando que a Assembleia reunia o 
demos55, constituido pelos cidadaos, pegas-chave de todo o sistema,

M TUCIDIDES. Op., cit.

55 A significancia do verbete demos, nao se resume apenas a povo, variando segundo o 
contexto e segundo os autores consultados. Consideramos demos, na conjuntura ateniense, 
como uma nogao que engloba todo o conjunto de cidadaos aptos a frequentarem a As
sembleia e ter participagao politica. Nesse caso, compreendemos demos igual a povo e este 
ultimo sem nenhuma conotagao pejorativa ou generalista. O conceito de cidadao ateniense 
era nacionalista e patriarcal, uma vez que excluia mulheres, escravos e metecos, conside- 
rados nao-cidadaos.
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era sem duvida o 6rgao de maior poder e prestigio em Atenas. O 
govemo era, assim, "pelo povo", no sentido mais literal. A Eclesia, 
que detinha a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas 
finangas, na legislagao, nas obras publicas, nos processos de ostra- 
cismo, enfim, na totalidade das atividades governamentais, era um 
comicio ao ar livre. Era formada tanto por cidadaos com idade su
perior a dezoito anos, quanto por quem quisesse comparecer na- 
quele determinado dia em que suas decisoes teriam forga de lei, 
respaldadas na aprovagao de todos. Nesse sentido, o povo parece 
de fato um personagem ativo diante da estrutura social do periodo, 
o que se depreende da analise de Polibio, quanto a imposigao da 
democracia e mesmo do proprio Aristoteles quando nos relata a 
atitude do povo diante do desterro de Clistenes:

(...) o povo reuniu-se e Cleomenes e Is&goras tiveram  
que se refugiar na Acr6pole. M as o povo cercou-os du
rante dois dias; ao fim do terceiro dia convieram  em  
deixar sair Cleomenes e os que o seguiam, ordenando a 
Clistenes e demais desterrados, que voltassem  a A te
nas. Quando o povo teve em  suas m aos a diregao do 
govem o, Clistenes foi o seu chefe. (...) Razao tinha o 
povo para depositar confianga em  Clistenes56.

Entretanto, diante do que ja expressamos acima, a manuten- 
gao do sistema nao se deu de forma tao simples. Na ausencia de 
uma m&quina administrativo-governamental, o povo enquanto 
massa homogenea assumiu tal fungao. Reunidos no minimo qua- 
renta vezes ao ano ou em tempos de guerra ate mais, na Pnix, os 
cidadaos deliberavam sobre os mais diversos assuntos, quase sem- 
pre de pouca relevancia se comparados as raras decisoes no que 
tange a invasoes imperialistas. Quase sempre se discutia pontos 
inerentes ao cotidiano da cidade e questoes administrativas. As de
cisoes raramente se estendiam a mais de um dia, e todos ali presen- 
tes poderiam ser potencialmente lideres fazendo prevalecer seus

“  ARIST6TELES. Op., cit., 1995.

33



interesses. Acerca desse aspecto, consideramos oportuna a descri- 
gao de Fustel de Coulanges57:

Enfim, o ateniense podia ser magistrado da cidade, ar- 
conte, estratego, astinomo, quando a sorte ou o sufra- 
gio o indicava. Ve-se quao pesado encargo era o de ser 
cidadao de qualquer Estado dem ocratico, porque cor- 
respondia a ocupar em servigo da cidade quase toda a 
sua existencia, pouco tempo lhe restando para os traba- 
lhos pessoais e para a sua vida domestica. Por isso, 
muito justamente, dizia Aristoteles nao poder ser cida
dao aquele homem que necessitasse de trabalhar para 
viver. Tantas eram as exigencias da democracia. A  de- 
mocracia nao podia existir senao sob a condigao de tra- 
balho incessante para todos os seus cidadaos. Por pou
co que afrouxasse, ela acabaria pouco a pouco por pe- 
recer ou por se corrom per58.

Mas ate que ponto, o arche, estava de fato centrado no demos? 
Qual seria, entao, o papel ou a influencia dos oradores, os demago- 
gos atenienses? Como pensar uma figura elementar como Pericles, 
num contexto regido pela vontade de um conjunto?

Uma visao mais simplista e distorcida do regime ateniense 
poderia transparecer certo sentimento de impotencia quanto a agao 
politica das liderangas, ou seja, dos oradores. Todavia, suas ativi- 
dades nao ficavam apenas no piano da representatividade ou da 
mera execugao, ao contrario, a assembleia era um palco onde se 
digladiavam necessariamente pontos de vista opostos, e estes eram 
representados nas figuras dos lideres, os quais podem ser entendi- 
dos como manipuladores das massas. Na ausencia de partidos poli
ticos, as decisoes nos dias de Assembleia eram originadas dos dis- 
cursos, alguns inflamados e puramente demagogicos, dos oradores, 
e este termo acredito, reflete bem a postura daqueles.

Os lideres na estrutura democratica eram os estrdtegos, gran- 
des generais, que atraves de sua habilidade na retorica faziam pre-

57 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto o direito e as instituigoes 
da Grecia e de Roma. Bauru. Sao Paulo: EDIPRO, 1999.

58 Idem, ibidem.
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valecer seus interesses, conseguindo consequentemente apoio qua- 
se incondicional do povo. Alem disso, somado a persuasao, ha via 
certa espontaneidade e liberdade de debate e, sobretudo, de deci- 
sao. A democracia de Pericles, a nosso ver, estava isenta de acordos 
politicos. Aos lideres, nao era inerente a submissao de partidos e, 
ao povo, nao era obrigatorio nenhuma necessidade de vinculo a- 
queles, a semelhanga do que acontece na democracia modema. Por 
conseguinte, os oradores possuiam exclusivamente sua capacidade 
individual, assim como, inteira responsabilidade diante das situa- 
goes enfrentadas pela polis. Isso explica a tamanha popularidade de 
Pericles. Este, regra e ao mesmo tempo excegao, teve uma tamanha 
popularidade, prestigio e articulagao, que pode liderar o povo e, 
alem disso, controla-lo, como nenhum outro homem de Estado. 
Conseguira rege-lo ao inves de ser regido por ele e, assim, nao pre- 
cisava adula-lo; ao contrario, poderia contraria-lo sem abalar sua 
reputagao, no entanto sem nunca requerer para si o poder que na 
pratica dispunha "(...) mas nenhum mais do que ele diligenciou para 
nunca ultrapassar os seus direitos, se obrigou escrupulosamente a apre- 
sentar contas de sua gestao dos negocios publicos"59 e defender a todo 
custo a democracia, a soberania do povo, que de fato foi o esteio de 
seu poder.

Nesse sentido, e que se ressaltam dois pressupostos das lide- 
rangas democraticas: ainda que agraciados pelo demos, os oradores 
nao eram soberanos, nem mesmo autonomos, ate mesmo as agoes 
de guerra tomadas pelos estrategos se submetiam a assembleia, co
mo se constata em Finley:

O desenvolvimento semanal de um a guerra, por exem - 
plo, tinha de ser apresentado k Assembleia semanal- 
mente, com o se Winston Churchill tivesse de ser com - 
pelido a obter um  referendum antes de cada passo na 
Segunda Guerra Mundial e depois tivesse de enfrentar 
outra votagao ap6s a concretizagao do passo, na As
sembleia ou nos tribunals, nao so para determinar qual 
seria a etapa seguinte, mas tam bem  para saber se seria

59 MOSSE, Claude. As instituifoes gregas. Lisboa: Edigoes 70,1985, p. 38
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destituido e seus pianos rejeitados, ou mesm o se seria 
julgado criminalmente culpado, sujeito a m ulta ou ao 
exilio, ou ate mesmo fosse condenado a m orte pela 
proposta em si ou pela forma de execugao do passo an
terior60.

O segundo aspecto e que os llderes nao domirtavam o "po- 
der" indeterminadamente. Sua presenga estava condicionada ao 
seu desempenho, nas agoes e nos seus argumentos diante da As- 
sembleia, haja vista que poderiam ser ovacionados em uma reuniao 
e logo desmoralizados e condenados no dia seguinte. Embora as 
agdes tomadas refletissem o desejo da Assembleia como um todo, 
esta se eximia de culpa. Ficava a cargo do lider responsabilizar-se 
pelas consequencias, fato ilustrado pela desastrosa campanha mili- 
tar dos atenienses na Sicilia em 413 a.C e pela Guerra do Pelopone- 
so que pos em cheque o proprio regime. Sao, portanto, dois pro- 
blemas: fazer politica e liderar.

Em suma, considerando que o demos nessa conjuntura con- 
siste em uma massa homogenea que facilmente se persuade ao sa- 
bor dos oradores, e oportuno pensar novamente a figura de Peri
cles, agora como grande estrategista politico. De fato, suas medidas 
"populistas", sobretudo, o estabelecimento do misthos, destinado 
tambem, a contra-atacar a atitude de Cimon (que remove as cercas 
de suas propriedades a fim de que todos possam desfrutar de suas 
riquezas), e a integragao dos cidadaos no governo ou, ao menos, a 
pseudo-imagem desta, possibilitou a manutengao do regime e, por 
extensao, a si proprio. Estabelecendo uma comparagao bastante 
longinqua, poderiamos aproximar Pericles de Augusto da Roma 
Imperial e mesmo de Pisistrato, ao se instalar no poder pela segun- 
da vez, dispondo da credulidade do povo. Certamente, acredita- 
mos no carater demagogico de Pericles, no entanto ressalte-se que 
este acarretou benesses ao povo, ao contrario da malevolencia que 
tal termo amiude conserva. Esse mesmo raciocinio, explica o por-

60 FINLEY, Moses. Democracia antiga e modema. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p 74.
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que da excegao de Pericles, mas, tambem, como se conviveu pacifi- 
camente com a primeira tirania.

Assim, e impossivel pensar a articulagao politica dos estrate- 
gos sem a presenga da retorica. O mundo grego foi basicamente um 
mundo da palavra falada e nao da escrita e, por isso, nao poderia se 
conceber em uma civilizagao intelectualizada, como a classica, ou- 
tra forma de conquistar o poder e a gestao da res publica senao pela 
palavra. Quando pensamos a democracia nos moldes de Pericles e 
em seu controle, isto facilmente se evidencia. O uso que se necessita 
fazer da violencia na autocracia, na oligarquia e na monarquia, nao 
se faz necessario em uma democracia. Dessa forma, os demagogos, 
no exercicio constante da eloquencia, manipularam os cidadaos nas 
Assembleias e impuseram suas vontades. A exemplo da republica 
romana, a habilidade de persuadir foi o passaporte para a ascensao 
de qualquer homem que desejasse o arche, exemplificado na figura 
de Cicero:

A  democracia § a condigao indispens&vel ao desenvol- 
vimento da eloquencia; reciprocam ente, a eloquencia e 
a qualidade superior do individuo que pertence a um a 
democracia: nenhum dos dois pode passar sem  o outro. 
A eloquencia 6 "necessaria": eis o seu trago dominante, 
e, ao mesmo tempo, a explicagao do seu sucesso61.

Nesse sentido, Vernant coloca:
A palavra nao § mais o term o ritual, a fdrmula justa, 
mas o debate contradit6rio, a discussao, a argum enta- 
gao. Supoe um  publico a qual ela se dirige como um  ju- 
iz que decide em liltima instancia de m aos erguidas en- 
tre os dois partidos que lhes sao apresentados, e essa 
escolha puramente hum ana que mede a forga de per- 
suasao respectiva dos dois discursos assegurando a vi- 
t6ria de um  dos oradores sobre seu adversirio62.

61 CICERO. De Oratore. Extraldo de http://bocc.ubi.pt/pag.

62 VERNANT, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1996, pp. 34-35.
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Todavia, em Atenas isto nao se sentiu tao plenamente como 
em Roma, uma vez que a retorica era intrinseca a educagao. Esta se 
relacionava a instrugao intelectual, que nesse caso englobava filoso- 
fia e fundamentalmente a oratoria, vista aqui nao como dom, mas 
como tecnica. Era um privilegio possivel apenas a aristocracia, do- 
tada de recursos para tal. Aqui, se observa o carater restritivo e eli- 
tista da democracia, diretamente relacionado ao aspecto financeiro.

No contexto democratico, contudo, a oratoria nao deve ser 
vista exclusivamente pela face "maquiavelica", pois consiste, indu- 
bitavelmente, tambem, em um meio de assegurar a participagao 
democratica franca e literal. A retorica pressupSe o debate argu
mentative e esta perde a razao de existir em uma sociedade de ho- 
mens nao livres.

E pensando essas particularidades que se desmistificam con- 
ceitos hermeticos e generalistas, como o de democracia e o de i- 
gualdade. A isegoria, o direito de opinar livremente nas assemblei- 
as, nao esta necessariamente atrelado ao comando politico, ainda 
que seja algumas vezes empregado pelos escritores gregos como 
sinonimo de democracia. Entendemos que a soberania da Eclesia 
nao deve ser contestada. Potencialmente, como afirmamos acima, 
todos os cidadaos ali presentes poderiam fazer com que prevaleces- 
se seu ponto de vista em detrimento do dos demais, porem, norte- 
ar-se exclusivamente por esse aspecto, seria negligenciar os elemen- 
tos restritivos a participagao politica universal.

Outro ponto que merece ser considerado acerca do ideal de 
igualdade democratica e a criagao do misthds heliastikos por Pericles. 
Mais que uma estrategia politica, sua maior agao, representou o 
proprio sustentaculo do regime, considerando que o exercicio da 
cidadania nao tinha no mundo classico natureza coagente, mais sim 
civica, moral e ideologica.

O pagamento destinado aos cidadaos, inicialmente aos juizes 
e depois estendidos a todas as instancias, a excegao dos estrategos, 
foi concebido com dupla fungao: equiparar pobres e ricos quanto a 
sua presenga nas assembleias, assegurando a participagao politica 
aos que necessitavam sustentar-se pelo proprio trabalho, tendo em

38



vista a inviabilidade da maioria dos cidadaos em deixar suas tare- 
fas diarias, principalmente aqueles instalados fora do meio urbano, 
e dedicar-se aos assuntos do Estado durante todo o dia e ate mais. 
E, em certo sentido, obrigar sua presenga no processo, sem a qual 
este perderia sua razao de ser. Dessa forma, a pobreza nao seria 
empecilho a participagao politica, o que nao significa o acesso da 
plebe ao controle do governo.

Creio que o objetivo proposto foi alcangado, com ressalvas, 
visto que a isegoria, como afirmamos anteriormente, nao poderia 
sozinha abolir o vies elitista da democracia e a instrugao superaria 
qualquer outro requisito nesse regime. E oportuno ainda ressaltar 
que a remuneragao concedida pelo Estado, foi exclusiva da polis 
ateniense, mesmo porque nenhuma outra dispunha de recursos 
para tal. Alem disso, a mistoforia nao constituia uma fonte de renda 
para os cidadaos, o que elimina consequentemente a presenga de 
funcionarios publicos e politicos profissionais. Sendo, de qualquer 
forma, mal vista pelos mais abastados. Pensadores como Socrates, 
lamentavam que as assembleias estivessem tomadas por sapateiros, 
carpinteiros, ferreiros, tendeiros e ate vendedores ambulantes. Isso 
fez com que, gradativamente, a aristocracia se afastasse de sua an- 
tiga ocupagao, entregando-a a agao dos oradores demagogos.

Alem da mistoforia, mais dois mecanismos sao inerentes ao 
funcionamento do regime pericliano. Em fungao do constante risco 
da volta da tirania e ate mesmo a possibilidade de aboligao da de
mocracia, caso fosse vontade da Assembleia, instituiu-se a pratica 
do ostracismo e do graphe paranomon, ligado ao primeiro. Ambos os 
mecanismos podem ser entendidos como dispositivos de seguranga 
para a ordem democratica. Sinteticamente, o ostracismo e a conde- 
nagao pela Assembleia aos cidadaos considerados ameagadores do 
regime democratico e/ou que tenham projeto de estabelecer a tira
nia. Segundo Mosse63 a pena prevista era a atimia, ou seja, privagao 
dos direitos politicos e um exilio limitado a dez anos, sem necessa- 
riamente ter carater desonroso. O perigo da tirania estava tao pre

63 MOSS& Claude. Op., cit.
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sente, que mesmo os homens por demais devotados a democracia, 
caso alcangassem certo prestigio politico, impreterivelmente conhe- 
ceram o ostracismo. O que ironicamente nao aconteceu a Pericles.

Quanto a pratica do graphe paranomon, consistia em mais um 
mecanismo pelo qual um homem poderia ser denunciado e julgado 
por fazer uma proposta ilegal na Assembleia. Mesmo que esta a 
tenha aprovado, a pratica objetivava regulamentar a isegoria (mais 
um elemento restritivo), alem de conceder ao povo a oportunidade 
de reconsiderar uma decisao que ele mesmo tomou. Ou seja, trans- 
ferir exclusivamente para os lideres a responsabilidade de suas de- 
cisoes. Isso justifica o papel dos sicofantas (delatores profissionais). 
Ambos seguramente foram usados convenientemente e arbitraria- 
mente, contudo, foi o alto custo pago e imprescindivel a manuten- 
gao da constituigao democratica.

Por fim, na democracia ateniense, a barreira que separa lide
res e liderados e bastante tenue. Apesar da soberania do demos e da 
presenga dos demagogos, estes sao conceitos que nao devem ser 
vistos com lentes da politica moderna. Acreditamos que a ideia 
mais plausivel acerca da democracia classica, seja a relagao de in- 
terdependencia e similaridade dos extremos explicitados. Quanto 
ao demos, este nao pode ser entendido apenas personificando um 
determinado personagem, uma vez que ha momentos em que e 
manipulado e dominado e, em outros, e o grande protagonista poli
tico. Mesmo porque, partindo do conceito de politike techne de Pla- 
tao, o homem e, por natureza, dotado da arte do julgamento politi
co, e se assim nao o fosse nao poderia viver socialmente. E na busca 
da dike (justiga) que os homens se tornam cooperativos e iguais. 
Alem disso, a mesma necessidade de poder, segundo a filosofia 
grega, e seguida pela necessidade de bem comum, ou seja, a essen- 
cia da democracia.

Nao podemos afirmar se o estratego Pericles estava imbuido 
desse principio, no entanto apesar das contradigoes do regime, este 
foi feliz.
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4 O (Re)escrever do Discurso: Uma AnAlise da 
Perspectiva Hist6 rica na Antiguidade ClAssica

Flavio Andre Alves Britto

Historia. Nem sempre essa palavra teve o mesmo sentido. 
Vindo do grego iotopia, termo usado pelos jonios no seculo VI a.C., 
significava a busca por conhecimento, indagagao, mas nao narra- 
gao. No seculo V a.C. o historeon (o que busca conhecimento) da 
lugar ao historikos, o recitador de estorias. Herodoto usa uma nova 
palavra que exemplifica sua narragao, historeie, remetendo a sua 
investigagao baseada nos detalhes da observagao. Apenas com A- 
ristoteles, a historia (historia, no latim) ganha um sentido literario- 
artistico, formando a dupla personalidade historica. A Historia tor- 
na-se "ciencia", termo ligado ao campo da investigagao, e "arte", 
nogao associada a representagao literaria64.

Nesse sentido, propomos aqui um estudo sobre o escrever 
dos historiadores classicos, como Herodoto, Tucidides, Polibio e 
Tito Llvio. Partindo da analise de seus discursos65, tentaremos en- 
contrar os principios de cada um no entender e no compor de suas 
historias. Para isso, tomaremos como pressuposto esta compreen- 
sao de Arnaldo Momigliano: "a primeira coisa que devemos lembrar a 
respeito da consciencia historica grega e que, em essencia, ela e historica"66.

^SHOTWELL, James T. A interpretagao da historia e outros ensaios. Trad.: Murillo Bastos 
Martins. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1967, p. 39.

65Sobre o "discurso", o dirionario Aurelio identifica como uma "exposigao metddica sobre 
certo assunto". Analisando a id6ia a partir de "O Rumor da lingua" de Roland Barthes enten- 
demos a complexidade do termo. Barthes anunda o duplo comportamento do discurso. O 
primeiro tipo seria a "escuta" que designa todas as fontes, testemunhos recolhidos pelo histo- 
riador, aproximando assim do etndlogo, como Herddoto. O segundo tipo seria a organiza?ao 
do discurso a partir do pr6prio historiador, retomando e modificando durante o percurso da 
sua andlise. Ver: BARTHES, Roland. O rumor da lingua, Lisboa-PT: Edigoes 70,1987.

66 MOMIGLIANO, Arnaldo. As raizes classicas da historiografia modema. Trad.: Maria Bea- 
triz Borba Florenzano. Bauru-SP: Edusc, 2004.
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HerOdoto: “Pai Da HistOria”

Segundo a mitologia grega, depois da morte dos titas (Ocea- 
no, Ceos, Crio, Hiperiao, Japeto e Cronos), todos filhos de Urano, 
Zeus foi induzido a criar divindades que fossem responsaveis por 
cantar as vitorias e os grandiosos feitos dos deuses do Olimpo. 
Com isto, compartilha seu leito com Mnemosyne, deusa da memo- 
ria, durante nove noites consecutivas, gerando nove musas, entre 
elas, Euterpe (musica) e Arche (canto).

Fazendo um paralelo entre a musica, a arte de encantar e o 
novo discurso em pauta, que mais tarde se chamaria Historia, He
rodoto, seguidor de Hecateu, reune em sua obra nove livros que 
evocaram nao os feitos dos deuses, mas os realizados pelos pro- 
prios homens. As nove musas de Herodoto deixaram um enorme 
legado da arte de escrever para nossa contemporaneidade. Nas pa- 
lavras de Gagnebin: "Herodoto tambem quer lutar contra o tempo que 
destroi e aniquila ate a lembranga dos atos heroicos dos homens, so que ele 
nao canta mais, ele tenta dar razao, a causa (aitia) dos acontecimentos, 
anunciando a famosa exigencia platonica de logon didonai ('dar a ra- 
zdo')"67.

Exaltado por uns e criticado por outros, este autor tern atrai- 
do a atengao dos historiadores para uma analise das origens do dis
curso historico. E acusado de ser um charlatao; nao so um mentiro- 
so, mas um mentiroso que mente mal, pois teria forjado fatos e da- 
tas. No entanto, foi aclamado por Cicero como o "Pai da Historia" e 
durante seu discurso teria causado o derramar de lagrimas em um 
jovem chamado Tucidides68. Esse emblema paradoxal nao se limita 
a isso. Collingwood69 compara Herodoto a um historiador positi- 
vista, pois entende que sua obra engloba os quatro requisitos basi-

67 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Sete aulas sobre linguagem, memoria e historia. Rio de Janeiro: 
Imago, 1997, p. 18.

68 Idem, ibidem.

69 COLLINGWOOD, R. G. A historiografia greco-romana. In: A ideia de Historia. Trad.: 
Alberto Freire. Lisboa: Editorial Presenga, s/d , p. 35.

42



cos da erudigao, a saber: o cientifico (encontrado nas suas indaga- 
goes e na sua busca pelas respostas destas), o humanista (preocupa- 
gao de registrar os feitos dos homens), o racional (fundamentagao 
de provas que estabelegam autenticidade ao seu logos) e a auto- 
reveladora (explanagao do que seus ancestrais fizeram no passado).

Jose Luis Romero70 vai mais longe ainda. Diz que Herodoto 
foi o precursor da Historia cultural, baseando-se no argumento de 
que, mesmo que a narragao contenha uma linha predominantemen- 
te politica, existem aspectos sociais, culturais, economicos e religio- 
sos que a realgam e complementam suas digressoes.

Herodoto de Halicamassos apresenta aqui os resulta- 
dos da sua investigagao, para que a memoria dos acon- 
tecimentos nao se apague entre os homens com o pas- 
sar do tempo, e para que os feitos admiraveis dos hele- 
nos nao deixem de ser lembrados, inclusive as razoes 
pelas quais eles guerrearam71.

Em suas primeiras palavras, Herodoto deixa bem claro o ob- 
jetivo de sua pesquisa: preservar a memoria, pois "como muitos ou- 
tros gregos, ele acreditava que a memoria das agoes passadas era o unico 
(imperfeito) remedio que o homem tinha contra a sua propria mortalida- 
de"72. Veneer a barreira do esquecimento e trazer "os restos do pas
sado" para remonta-lo a partir do que sobrou, era a missao que He
rodoto insistiu em realizar.

Nessa perspectiva coloca-nos Lima: "Assim, podemos dizer que 
Herodoto constroi uma auto-imagem de sua obra como locus de materiali- 
dade que possibilita o exerdcio de rememoragdo. Acreditando que a escri- 
tura tern o poder defazer os homens relembrarem os acontecimentos histd- 
ricos que Ihes precedera"73.

70ROMERO, Jose Luis. A vdorizagao de Herodoto pela historiografia contemporanea. In: 
http://www.galeon.com/projetochronos/chronosantiga/herodoto/her_inthtml.

71 HERCiDOTOS. Historias. Trad: MArio da Gama Kuiy. Brasilia: UnB, 1985, LIVRO I, cap.l, p.19.

72 MOMIGLIANO, Amaldo. Op., cit., p. 54.

73 LIMA, Marinalva Vilar de. Memoria e tradigao oral na Grecia Classical leituras de Herodo
to. Artigo apresentado no Cuarto Coldquio Intemacional de Filologia Griega, La Plata, 
Argentina, 2006.

43

http://www.galeon.com/projetochronos/chronosantiga/herodoto/her_inthtml


A palavra histone tem, nesse contexto, o sentido da narrativa 
feita por "aquele que viu e/ou testemunhou" os fatos que narra. 
Nos seus relatos de pesquisa, Herodoto privilegia a testemunha 
ocular do fato narrado e a sua propria observagao, nao do fato em 
si, mas, de reminiscencias que remetam ao fato. Concordando com 
o que diz Hartog74, nas Histdrias o "olho" tem primazia sobre o 
"ouvido".

Ha na obra de Herodoto dois tipos de forma temporal: a nar- 
ragao poetico-mitica, com cronologias impossiveis de se saber, por 
remontarem aos "tempos dos deuses"; e a narragao "historica", on- 
de persiste o tempo possivel de observagao e pesquisa. Herodoto 
nao nega a existencia desse tempo lendario e, por isso, seu discurso 
continua preso em algumas partes a esse pensamento quando se 
recusa a proferir palavras ofensivas aos deuses. E importante frisar 
que a historia, como discurso especifico, e resultado de lentas rup- 
turas de pensamento e paradigmas, como e bem observado por 
Croce: "Herodoto, nao e por certo um Voltaire; mais ainda, nao e sequer 
um Tuddides (Tuddides o ateu); porem sem duvida nao e um Homero ou 
um Hesiodo"75. Por isso, e bem not&vel que os historiadores posteri- 
ores baseavam-se na linha de seu predecessor, com um olhar crltico 
acerca de seus "erros", a fim de promover a (re)escritura do genero 
discursivo.

Em busca da verdade, Herodoto se depara com varias ver- 
soes dos fatos. A partir dessas, e que constroi sua narrativa. No li-
vro I, encontramos as seguintes situagoes:

Os proprios asiaticos, diziam os persas (...) mas os feru- 
cios nao estao de acordo com  os persas (...) Quanto a 
mim, nao direi a respeito dessas coisas que elas aconte- 
ceram  de maneira ou de outra, mas apontarei a pessoa 
que, em minha opiniao, foi a primeira a defender os he-

74 HARTOG, Francois. O espelho de Herodoto: ensaio sobre a representagao do 
outro. Trad.: Jacyntho Lins Brandao, Belo Horizonte: Ed. UFM G, 1999.
75 CROCE, Benedeto. Apud. DUJOVNE, Leon. El pensamiento historico en la antigiiedad 
grecorromana. In: La filosofia de la Historia en la Antiguedad y em la Edad Media. Buenos 
Aires -  Argentina: Galeta-Nueva visi6n, 1958.
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lenos, e assim perseguirei com minha hist6ria, falando 
igualmente das pequenas e grandes cidades dos ho- 
mens, pois muitas cidades outrora grandes agora sao 
pequenas e as grandes no meu tempo eram outrora pe
quenas. Sabendo, portanto, que a prosperidade huma- 
na jamais 6 estdvel, farei men?ao a ambas igualmente76.

Compreendendo suas palavras, fica rutida a intengao de He- 
rodoto, qual seja a de nao escolher uma "historia verdadeira", mas, 
apontar versoes e testemunhas de lados distintos. Com o temor de 
ser apontado como dominador dos fatos, abre caminhos para que o 
proprio leitor julgue as versoes e aceite o modo com que acha que 
as coisas aconteceram.

A busca pela verdade impulsionou muitos trovadores antigos, 
como pode se depreender do que diz Hecateu de Mileto, que esta 
entre os pensadores que influenciaram Herodoto : "Eu Hecateu direi o 
que acredito ser a verdade; as historias dos gregos sao muitas e ridiculas"77.

T u c Id id e s : O C h o r o  C o n t r a d it Or io

Gagnebin78 questiona o choro de TucIdides. Ele chorou por 
ter descoberto a sua vocagao de historiador ou chorava pela Atenas 
democratica e heroica? Ou ainda, sera que chorava porque estava 
convicto de que iria abandonar aquele estilo amavel e sereno? Tu- 
cidides quer narrar uma historia desligada da religiao e do dominio 
das tradigoes miticas, com a qual pode estar livre de eptraves e de 
manipulagoes. Na sua historia politica, os deuses e oraculos nao 
interferem, pois a sua inteligencia e razao norteiam seus relatos, na 
afirmagao de Romilly:"nenhuma historia soube mais que a dele respeitar 
os documentos, no entanto nenhuma outra esteve mais longe de ser uma 
simples serie de documentos"79, numa sociedade em que a historia 
escrita estava dando seus primeiros passos.

76 HERODOTOS. Op„ cit„ LIVRO I, cap.5, p. 20.

77 MILETO, Hecateu de. Apud MOMIGLIANO, Amaldo. Op., cit., p. 57.

78 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Op.cit.

79 ROMILLY, Jacqueline. Historia e razao em Tucidides. Trad.: TomSs Rosa Bueno. Brasilia. UnB, 1998.
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Francois Dosse80 observa que Tucidides reduz sua operagao 
historiografica a uma restituigao do tempo presente, resultando em 
um ocultamento do narrador que se retira para deixar os fatos fala- 
rem. Sua objetividade exterior reflete o desenvolvimento do racio- 
rinio dos seus personagens. Sua metodologia despreza nao so as 
lembrangas, mas os proprios testemunhos. Diferentemente de He- 
rodoto, que apresentava todas as versoes possiveis dos fatos, Tuci
dides condena a subjetividade das testemunhas e adota a versao, 
que considera ser a racional.

Ele nao especifica o que acha sobre a historia. Seu foco esta 
na preocupagao da narragao da Guerra do Peloponenso baseada e 
sustentada nos discursos subsequentes81. Tucidides diz que sua 
narrativa,

baseia-se no que eu mesmo vi e nos relatos de outros, 
ap6s uma cuidadosa pesquisa que tem  com o proposito 
obter o maximo de precisao em cada caso (...). Cheguei 
a minhas conclusoes com  muito esforgo, um a vez que 
as testemunhas oculares discordam  a respeito da mes- 
m a ocorrencia, por um a imperfeigao de m emoria ou 
por tendenciosidade82.

Tucidides intervem entre a abstragao do filosofo e o mito dos 
poetas, buscando um estudo detalhado dos acontecimentos. "Tud-

80 DOSSE, Frangois. A historia. Trad.: Maria Elena O. Assumpgao. Bauru-SP: EDUSC, 2003.
81 Esses discursos feitos em Tucidides, na leitura de Romilly sao chamados antiteticos, 
"antilogias" ou parelhas de discursos. "No livro I, temos os dois discursos de Naupacto; no 
livro III, o debate entre Cleon e Diddoto, depois entre os plateenses e os tebanos; no livro IV, entre 
NIcias e Alceblades, depois entre Hermocrates e Atendgoras e, finalmente, entre Hermocrates e 
Eufemos; no livro VII, porfim, as duas arengas da ultima batalha (...) Tucidides ligava-se a uma 
tendencia muito generalizada em sua epoca, cjuase uma moda (...), ou debate oratorio, que ocorria 
quase em toda parte (...) mas pode-se, igualmente, imaginar aqui mais preciso. Se atribuirmos a 
logos o mesmo significado que aparece anteriormente, na expressao logoi logon antikeisthai (um 
discurso que se opoe a outro discurso), e se considerarmos o alcance logico de tal tentativa, podere- 
mos ter uma ideia mais justa dos ensinamentos de Protagoras, do ponto de vista tecnico sob o qual 
ele nao podia deixar de se apresentar”. Cf.: ROMILLY, Jacqueline. Op., cit., pp. 117-119.
82 TUCiDIDES. Historia da guerra do Peloponeso. Trad.: Mario da Gama Kury. Brasilia: UnB, 
1986.
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dides separou o essential do fortuito, as causas dos ressentimentos mais 
imediatos e dos pretextos"83. A causalidade da guerra, bem como, da 
sua obra, esta centrada no poderio de Atenas e na desconfianga de 
Esparta. A Historia tem um objetivo de nao apenas trazer um co- 
nhecimento dos fatos, mas, tambem, a sua compreensao.

PO LlBIO : PRAGMATISMO E ENSINO

Em busca da verdade que conduz o processo historico, Poll- 
bio tenta explicar, julgar e advertir. 6 nestes tres pontos em que con- 
centra sua "historia pragmatica", termo por ele usado em sua obra.

Pollbio, nascido em Megalopoles, na Arcadia, chegou a Ro
ma aos quarenta anos de idade e diz saber que o grande progresso 
romano nao era obra do azar. Sentiu-se no dever de encontrar a 
causa de tao glorioso exito. Com isso, seu pragmatismo procura 
distinguir a histdria fabulosa da real, observando as relagoes entre 
religiao, costumes e aparato polltico-institucional. Atribui distintos 
pesos a cada uma dessas instancias, ainda que perceba que a res- 
posta para o sucesso romano pode vir da compreensao de sua inte- 
relagao. Segundo Dosse, com Pollbio: “A historia ganha assim, em 
inteligibilidade, o que ela perde em emogao e o metodo apodictico preconi- 
zado subordina tudo a demonstragao segundo um sistema de provas hie- 
rarquizado"84.

Pollbio considera que quando alguem escreve ou ler historia 
deve dar menos importancia aos fatos do que aos seus resultados, 
pois o nao questionamento para tomar-se objeto de estudo nao ser
ve para nada no futuro. A resposta encontrada por ele para tao 
grande esplendor romano esta intrinsecamente ligada as institui- 
goes que regem e formam a constituigao da sociedade romana, de- 
terminando a causalidade historica. Pollbio achava que as ligoes 
concedidas pela histdria era a escola mais autentica para o exerclcio

83 FINLEY, Moses I. Tucidides, o moralista. In: Aspectos da Antiguidade. Trad.: Marcelo 
Brandao Cipolla, Sao Paulo: Martins fontes, 1991.
84 DOSSE, Franpois. Op., cit.p.49.
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dos negocios politicos, pois o presente e o futuro aprenderiam com 
o passado.

O objetivo de seu estudo e esclarecido no Livro VI, quando 
ele diz:

Desde o irncio tal assunto pareceu-m e um  das partes 
imprescindiveis do piano de minha exposigao global, e 
creio haver salientado esse ponto em  muitas passagens, 
especialmente nas observagoes preliminares referentes 
aos principios fundamentals desta Historia, nas quais 
disse que o melhor e mais valioso resultado almejado 
por mim seria proporcionar aos leitores de minha obra 
o conhecimento da m aneira pela qual, e gragas a que 
especie de constituigao, em menos de cinquenta e tres 
anos praticamente todo o mundo foi vencido e caiu sob 
o dominio unico dos romanos, fato jamais ocorrido an
tes85.

A constituigao romana, ainda que igualmente ligada as leis 
que dao sentido e forga a toda constituigao, distingue-se das demais 
na medida em que integra os principais modelos de regimes, resul- 
tando em um sistema misto. Com base na visao aristotelica, descre- 
ve os tres regimes primarios: a monarquia, a aristocracia e a demo- 
cracia, todas sofrendo, em si mesmas, um mal congenito. A monar
quia sendo apresentada enquanto modelo que ao se degenerar faz 
surgir em seu lugar a tirania; a aristocracia, a partir do favoreci- 
mento de determinados grupos em detrimento de outros e da dis- 
putas entre eles gera a oligarquia; e a democracia que implica em 
fragmentar excessivamente o controle da sociedade conduz a oclo- 
cracia. Mas, ao pensar Roma observa existir um ravel de complexi- 
dade que nao permite aplicar as regras surgidas de experiencias 
vividas por outras sociedades, entao pondera:

Entretanto, no caso dos romanos nao € f&cil de modo 
algum  explicar a situagao presente, em  decorrencia da 
natureza complexa de sua constituigao, nem  e facil 
predizer o futuro por causa de nossa ignorancia de seu

85 POLfBIOS. Historia. Trad.: Mdrio da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1996, LIVRO VI, cap. 2, 
p. 325.
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comportamento peculiar no passado tanto na vida pu- 
blica quanto na vida privada86.

Pollbio descreve a complexidade do sistema politico romano 
que, a seu ver, tem na figura dos consules, homens publicos que 
tinham autoridade para fazer quaisquer requisigoes aos aliados, 
designar tribunos militares, recrutar soldados e ter a possibilidade 
de gastar qualquer quantia dos fundos publicos, uma monarquia; 
na figura do Senado, que tinha autoridade sobre o tesouro publico 
e controle da receita e despesa do Estado, tenderia a aristocracia; 
por fim, na figura do povo, que designava e julgava as fungoes pu- 
blicas, ter-se-ia a democracia.

Para ratificar ainda mais seus argumentos sobre o progresso 
de Roma atraves de suas instituigoes, compara os sistemas politicos 
romano e cartagines e conclui que o romano e superior, por nao 
depender de forgas mercenarias para a preservagao de sua liberda- 
de, "mas contam com o seu proprio valor e com a ajuda de seus aliados"87.

T i t o  Llvio: “T o d a  a  H i s t Or ia ”

Nao sei se valera a pena relatar toda a histdria do povo 
romano a partir das origens da cidade (...) Quanto a 
mim, ao contr&rio, uma das recompensas que busco em 
meu trabalho e encontrar nele, pelo menos enquanto 
estiver escrevendo sobre a antiguidade, um esqueci- 
mento dos males que durante anos afligiram nossa e- 
poca, e nao ser obrigado &quelas precaugdes que cos- 
tumam perturbar, de certo modo, o espirito do escritor, 
embora nao o afastem da verdade88.

O intuito de Tito Livio era contar toda a historia de Roma. 
Dentre os seus 142 livros, apenas 35 estao ao nosso dispor. Para 
isso, nao recorre a fontes originais, sendo restrito a documentagao 
previa de seus antecessores. Quanto ao seu estilo "Livio preferiu uma

86 POLIBIOS.Op.cit. LIVRO VI, cap. 3, p.326.

87 Idem, ibidem, LIVRO VI, cap. 52, p.344.

88 TITO LfVIO. Historia de Roma. Trad.: Paulo Matos Peixoto. Sao Paulo: Paumape, 1989, 
prefdcio, p.17.
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visao romanceada do objeto descrito, que melhor se adequava a seus propo- 
sitos moralizantes. Constroi, pois, uma narrativa plana, regular, singela e 
ate enfadonha, em oposigao ao inevitavel estilo despojado e frio de seu cole- 
ga grego (Pollbio)"89. Esse carater romanceado se explica, tambem, 
pela paixao de Tito Livio pelo que estava fazendo.

Seja como for, eu me sentiria, feliz em dar minha con- 
tribuigao pessoal para a celebragao dos altos feitos do 
maior povo do mundo. E se, em meio a essa multidao 
de historiadores, meu nom e perm anecer na obscurida- 
de, a excelencia e a grandeza dos que me ultrapassarem  
me servira de consolo90.

Sua narragao comega com o aparecimento de Antenor e E- 
neias, sobreviventes da guerra de troia; com a fundagao de Alba 
Longa e o nascimento dos gemeos Romulo e Remo e a lenda da 
loba e da figueira Ruminal; com o desenvolvimento da monarquia 
e o assassinato de Tarqulnio, o Soberbo.

Portanto, mesmo escrevendo para um publico do inicio do 
regime imperial, Livio nao se conforma em estabelecer um recorte 
pontual, retroagindo aos primordios romanos. Distintamente de 
um Tucldides e mais proximamente do esplrito historiografico uni- 
versalista de Pollbio e que Livio firma suas compreensoes sobre os 
muitos fatos que narra. Com Livio a historia articula aspectos de 
um Herodoto, ainda que nao explique o acontecimento historico a 
partir da interferencia dos deuses; de Tucldides, na maneira como 
apresenta series longas de discursos que diz terem sido registrados 
pela tradigao ou analistas; e de Pollbio a quern imita mais de perto 
pelo interesse em escrever uma historia de carater utilitarista.

89 PEIXOTO, Paulo Matos. Introdugao. In: idem, ibidem, p.12.

90 T iro  LIVIO. Op., cit., prefacio, p .l7.
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5 Esposa, Hetaira E Deusa: O Feminino no

COTIDIANO HOMERICO

Gl&ucia de Souza Freire

Houve um lugar, no tempo antigo, onde se desenvolveu boa 
parte dos conceitos e valores que constituem o pensamento ociden- 
tal moderno. Banhada pelas aguas salgadas, nascera a Helade que 
entre os seculos XII e VIII a.C., vivia as fantasticas historias conta- 
das nos poemas epicos de Homero, as quais inspiram muitas anali- 
ses historiogr&ficas atuais. Nessa epoca de unioes e grandes confli- 
tos militares e comerciais, alem da mutua influencia cultural entre 
os diversos povos, estabeleciam-se normas na sociedade que refle- 
tiam nos costumes dos antepassados. Dessa forma, buscava-se es- 
tabelecer certa organizagao constitucional.

Perto desse mundo terreno, atentos a todo movimento hu- 
mano, consagravam-se os deuses, abrigados pelo imponente Monte 
Olimpo. Na Grecia Homerica, mortais e imortais conviviam, sendo 
que o Destino dos homens, tragado pelas temidas Moiras, nao podia 
ser modificado pelos seres divinos, que logo escolhiam seus prote- 
gidos, provocando-lhes as mais variadas emogoes. A sociedade era 
organizada de forma patriarcal, pois se centralizava na figura do 
homem a imagem do poder e do dominio. A mulher permanecia 
submissa a essa condigao, embora nao possa ser considerada como 
inferior, ja que, dentro do oikos ela exercia o papel de regente. Vale 
ressaltar, porem, que essa autonomia era-lhe concedida pelo mari- 
do, que podia reclama-la a qualquer instante.

Neste artigo, objetivamos perceber o mundo feminino a par- 
tir de tres representagoes distintas: a esposa, a cortesa e a deusa, 
estabelecendo um paralelo entre elas, no que toca ao cotidiano. 
Questionamos, ainda, seu papel na sociedade, discutindo se aceita- 
vam a completa submissao, se debatiam com os homens sobre os 
mais variados assuntos, ou se os protegiam e os guiavam.
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As esposas, pelo modelo grego homerico, deviam compor- 
tar-se com recato e obediencia ao marido. E importante destacar 
que isso nao as tornava inferiores. A tradigao definia seu modo de 
vida como mae de famllia, esposa etica, com talento para cuidar da 
casa. Outro aspecto que merece destaque sao as agoes estrategicas 
das esposas. Assim como vemos Penelope, na Odisseia, enganar 
seus pretendentes, para que estes nao viessem a ocupar o trono que 
pertencia a Ulisses e que deveria ser herdado por Telemaco, caso 
esse se mostrasse merecedor91, temos Clitemnestra que, revoltada 
por ter perdido sua filha Ifigenia, por causa da sede de poder de 
seu marido Agamemnon, trama assassina-lo, unindo-se a Egisto, 
seu cunhado92.

Vemos, tambem, como a mulher devia esperar seu compa- 
nheiro. Penelope, assim que reconhece verdadeiramente Odisseu, 
mostra-se acolhedora:

A qualquer hora que o queiras, teu leito acharas prepa- 
rado, visto ter sido a vontade dos deuses eternos tra- 
zer-te para tua casa bem feita e o querido pais de nas- 
cenga93.

Da mesma figura, podemos extrair mais um exemplo do 
comportamento da esposa "ideal", aquela que obedece a figura 
masculina da casa, mesmo que fosse seu filho, criado sem auxilio

91 Nessa sociedade, o trono nao era passado de forma hereditaria, como um principio 
basico. O principe deveria mostrar-se sabio, corajoso, belo, nobre. Ver: FINLEY, M.I. Os 
gregos antigos, Trad: Artur Mourao. Lisboa: Edigoes 70,1988.

92 Agamenon, rei dos frigios, quando estava para partir de sua terra, a lutar contra os 
troianos, sacrificou sua filha, para que pudesse obter um bom resultado. Durante os dez 
anos da guerra, Clitemnestra guardou sua raiva, planejando assassinar o marido, assim 
que ele voltasse. Cassandra, a profetisa troiana, tambem foi morta, ja que fora aprisionada 
como espolio do rei. Este, porem, tinha outros dois filhos, Orestes e Electra, que nao rece- 
beram da mae, o amor que ela tinha por Ifigenia. Decidiram, entao, vingar o pai. Clitem
nestra 6 morta pelos filhos, e Orestes 6 perdoado por ter honrado o nome da familia. Ver: 
GRIMAL, Pierre. Dicionario de Mitologia Grega e romana, Trad.: Victor Jabouille, 5a ed., Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

93 HOMERO. Odisseia. Trad.: Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d , p. 379.
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patemo. No canto I da Odisseia, quando Penelope desce ao salao 
onde estavam os pretendentes, para pedir a um cantor que parasse 
a musica, Telemaco prontamente manda-a recolher-se ao seu ambi
ente, para dai poder reger as tarefas domesticas. Como esposa, ela 
devia limitar sua permanencia ao gineceu, ambiente proprio do 
recato, da melissa, do desenvolvimento do carater zeloso da mae. 
Clitemnestra, tambem, se mostra fiel, embora que, em seu caso, 
falsamente: "Do prazer que se tem com outros homens. Nada sei, e 
nem de outros escandalos"94.

A fala demonstra que esse comportamento era o usual; era o 
costumeiro. Contudo, ao mesmo tempo, revela a estrategia criada 
por ela, para que seus pianos fossem bem-sucedidos, alem de evi- 
denciar uma excegao ao modelo tradicional.

Sabemos que os deuses refletem a personalidade dos huma- 
nos na Grecia antiga95. Dessa forma, podemos inspirar-nos em Hera 
e Hestia para compreendermos a diferenga entre as esposas, tam
bem em outro ambiente, o divino.

Hestia e mais voltada para o convivio no lar, para as reuni
fies familiares; Hera e a astuta, a que provoca Zeus e o interroga. 
Tem autonomia para desenvolver uma personalidade propria; de- 
fende o matrimfinio, a familia como instituigao, a fertilidade da mu- 
lher. Guar da o que lhe e proprio, contudo, persegue os filhos que o 
marido gerou fora do casamento "licito"96. Em certo momento da 
IUada (canto I), quando Tetis vai pedir ajuda a Zeus para Aquiles, 
Hera tudo observa, mas e advertida: "Senta-te; em silencio, e obedece-me, 
que, do contrario, de nada te valerao todos os deuses do Olimpo contra mim"97.

94 fiSQUILO. A trilogia de Orestes. Trad.: David Jardim Junior. Rio de Janeiro: Ediouro, 
1988, p. 35.

95 Para eles, sem duvida, seria o contrario, jet que os imortais influenciam, sobremaneira, 
seus "fi§is", despertando-lhes as mais estranhas emogoes: sejam os prazeres de Afrodite, 
ou o senso de justiga de Atena. Ver: FINLEY, M.I. op.cit.

96 Hercules, filho de Alcmena e Zeus, seri incansavelmente perseguido. Hera exige que o 
semideus cumpra doze tarefas difirilimas; sao os celebres "Doze Trabalhos de Hercules". 
Ele contard com a ajuda de Atena como protetora da justiga. Ver: GRIMAL, Pierre.op.cit.

97 HOMERO. IUada. Trad.: Otdvio Mendes Cajado. Sao Paulo: Clrculo do Livro, s/d , p. 30.
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A mulher, cabia preservar-se se quisesse ser vista como hon- 
rada. A grega que estivesse sendo criada nos costumes da familia 
tradicional, saia de um gineceu para outro, quando casava: do gi- 
neceu dos pais, cuidado por sua mae, ao seu, organizado por ela 
propria, tarefa que devia desempenhar muito bem. Nesse, ela teria 
seu oikos, suas criadas, seus filhos e seu marido, a quem apresenta- 
va respeito, cuidado e uma obediencia inquestionavel, embora sai- 
bamos que ha algumas excegoes, tornando-se quase inconveniente 
uma generalizagao nesse sentido. Helena, de inicio, revela-se con- 
traria a esse perfil: sai da casa de Menelau, para ir a de Paris. Aque- 
le, no entanto, segundo conta a lenda, vai a guerra para recupera-la. 
Ao derrotar Troia, recupera sua honra.

Podemos, entao, afirmar que a honra do homem depende de 
sua mulher? Entendemos que, para os gregos deste periodo, a cas- 
tidade da alma era mais importante que a do corpo fisico. As "se- 
paradas", por exemplo, podiam casar-se novamente, mediante pa- 
gamento de novo dote. Alias, o divorcio so podia ser requerido pela 
mulher, caso ela fosse espancada publicamente. O homem poderia 
rejeita-la se apresentasse um motivo justo, como defeito fisico, a- 
dulterio, falta de organizagao, esterilidade. A esposa devia atender 
a todos os requisitos com perfeigao, para que correspondesse ao 
marido e agradasse a sociedade. Devia gerar filhos e, assim, perpe- 
tuar a linhagem da familia. A mae era respeitada pelo homem, co
mo quem originava seus descendentes.

Desse modo, nao podemos analisar o genero na Grecia Ho- 
merica, como simples relagao entre superior e inferior, pois nao 
seria adequado. A questao e que se atribuia a cada um, os papeis 
que se julgava natural: a mulher como mae e o homem como guer- 
reiro98.

98 Cabe aqui, apresentar uma excegao. As Amazonas tinham verdadeira ansia pelo comba- 
te. Era seu costume nao casarem, nem admitir filhos varoes. Representam a personalidade 
guerreira da mulher, bem ao modo de Atena, filha de Zeus. Sua lider mais conhecida foi 
Hipolita, que se apaixona por Hercules. Ver: DESCHANEL, Emile. As cortesas gregas. 
Trad.: Luiz Toledo Machado. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.
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No que se refere ao aprendizado escolar, nessa epoca, eram 
raras as mogas, voltadas ao casamento, vale salientar, que aprendi- 
am leitura e calculo. Seu aprendizado consistia em dominar tarefas 
domesticas, e isto era o bastante para muitas; para a melissa, a espo- 
sa-abelha de Simonides, nada mais interessava a nao ser o cuidado 
com a casa e com seu marido e prole. Em Esparta, era-lhe permitida 
a pratica de exercicios fisicos para que fosse elevada a fertilidade. 
Quanto aos passeios, eram raros. Quern, &s vezes, costumava apa- 
recer em publico era a sacerdotisa. A ela devia-se respeito, pois ha- 
via dedicado sua vida a um deus. Renunciara ao prazer de ser mae, 
para servi-lo.

Na Iliada, Tetis representa muito bem o perfil do cuidado 
materno, ao dirigir-se ao filho, Aquiles: "Por que chorus, meu filho? 
Que amargura te penetrou na alma? Conta-me toda, nao a escondas em 
teu espirito; conhegamo-la ambos"99. Ha via, da parte dele, um respeito 
pela mae. As Moiras haviam usado Tetis para apresentar a Aquiles 
seu destino. Dependiam das mulheres para continuar seu trabalho, 
seu status de temidas e de regentes100.

Diante do debate sobre a personalidade da esposa, suas limi- 
tagoes e seus "dominios", por alguns momentos, nos vem a per- 
gunta: e se as mulheres ousassem? Nao ousadia, como a de Clitem- 
nestra ou a de Helena, mas uma diferente. A ousadia do pensamen- 
to, da reflexao, do quebrar com o tradicional e de se envolver em 
debates e discussdes que, num primeiro momento e, aparentemen- 
te, eram do encargo dos homens. Onde encontrariamos essas 
"tais"? Quern eram elas?

Referindo-nos ao mundo dos humanos, temos as cortesas. 
Algumas delas representavam caracteristicas de intelectuais:

Era, enfim, uma mulher vitoriosa entre muitas que me- 
reciam veneer. Tinha, portanto, o seu prego.

99 HOMERO. Iliada, Op., cit., s/d , p. 26.

100 As Moiras eram trfis divindades responsAveis por tragar o destino dos homens: Cloto 
(nascimento, fiar); Ldquesis (o decorrer da vida); Atropos (o morrer). Ver: GRIMAL, Pier
re. Op.cit.

55



(...) Suas a t r i b u t e s ,  diversas por direito, nem  sempre 
eram  bem definidas. Compartia a vida de seu amo, nao 
somente a privada como a publica; era sua poetisa, seu 
musico, sua dangarina, e ate sua oradora; algum as ve- 
zes, quando o amo precisava subir a tribuna, ela prepa- 
rava os seus discursos101.

As prostitutas tinham diferentes status. Havia as palakas, que 
vendiam seu corpo a quem pudesse pagar. Geralmente ficavam 
pelos caminhos, sem ter um local proprio para o "trabalho". Queri- 
am sobreviver, antes de tudo. Para elas, a dedicagao ao intelecto e 
dispensavel, ja que nao tern tanta oportunidade para isso. Nao ti
nham contato tao proximo aos "grandes nomes" da epoca. Estes 
preferiam outras cortesas. Educadas para a conversa, as diversas 
manifestagoes artisticas. Na maioria das vezes, ex-escravas, imi- 
grantes ou ja nascidas neste meio: eram as hetairas. Negociavam o 
corpo, isto fazia parte de sua condigao, mas nao se limitavam a isso. 
Frequentavam os symposia, reunioes onde nao havia permissao pa
ra a entrada das esposas ou mogas. Era um momento de debate 
descontraido, onde, na maioria dos casos, servia-se grande quanti- 
dade de bebida. As cortesas apresentavam numeros de danga e can
to, alem de prestarem aos cumplices, prazeres mais "libertinos". O 
prego dessas hetairas era muito superior ao das palakas. So os "gran
des" senhores podiam pagar por elas. Muitos deles eram homens 
celebres, tais como Pericles, Socrates, Epicuro102.

As hetairas, eram permitidas agoes que as esposas nao parti- 
cipavam de maneira nenhuma, como a presenga nos simposios, por 
exemplo. Elas aprendiam todas essas nogoes de politica, economia, 
filosofia e artes diversas, junto as antecessoras (maes), ou outras, 
mais experientes. Eram as chamadas "escolas de cortesas", onde as 
jovens cresciam aprendendo as artes da sedugao e do agir racio- 
nalmente. Nao lhes era aconselhado apaixonar-se, ja que o "mal de 
Afrodite" tinha o dom de deixar sem senso logico muitas das pes- 
soas que por ele eram vitimadas. A paixao por certos rapazes so as

101 DESCHANEL, Emile. Op.cit. p. 26.

i°2 Idem, ibidem.
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levaria ao prejuizo, ja que a maioria nao as desejava como esposas. 
Suas familias, tambem, nao aprovavam este tipo de casamento. As 
jovens hetairas deveriam extrair bens (joias, tecidos ou outros uten- 
silios) dos amantes, para tentarem chegar As posigoes mais cobiga- 
das, como as de Aspasia e Frineia, ou tantas outras que obtiveram 
sucesso e riquezas, tanto intelectuais, quanto materiais103.

Deschanel104 diz ter havido muitas hetairas famosas. Acredi- 
tamos que isto tenha resultado do fato de se relacionarem, como ja 
mencionamos, com nomes consagrados da intelectualidade grega. 
Comecemos por Asp&sia, a amante de Pericles. Ela foi mestra de 
Socrates, o que demonstra sua desenvoltura com o pensamento. 
Escreveu alguns discursos para o consolidador da democracia em 
Atenas, que deixou a esposa para viver com Aspasia. Isto revela 
muito mais que o gosto pelos prazeres fisicos proporcionados pela 
hetaira, demonstrando uma relagao de respeito por essa. E isso que 
se deve a muitas delas. Frineia foi amante de Hiperides e Praxiteles; 
ofereceu renda propria para a recons trugao da muralha de Tebas, 
que Alexandre havia destruido. Lais era invejada por sua beleza, 
sendo assassinada por esta causa. HA ainda Hiparca, que desobede- 
ce a 'norma' das cortesas de nao se apaixonarem. Ela ama Crates, 
um filosofo corcunda e pobre. Seu aspecto fisico contraria o modelo 
grego de beleza, o equilibrio nos detalhes e formas, contudo des- 
perta o amor de uma mulher disposta a encarar os padroes estabe- 
lecidos pela sociedade.

Inumeras outras aparecem em destaque ao lado dos filoso- 
fos. Teoria, Arqueanasa, Lagisca (amantes de Sdfocles, Platao e S6- 
crates, respectivamente). Todas elas aprenderam e ensinaram.

O que as hetairas representavam para a sociedade? Antes de 
qualquer coisa, elas eram mulheres. Sensiveis e, ao mesmo tempo 
fortes, algumas se sentiam honradas, e o eram, de fato, a cada visita 
de seu admirador. Contribuiram enormemente para o desenvolvi- 
mento de certas concepgoes em algumas areas do conhecimento.

1(6 Idem, ibidem.

104 DESCHANEL, Emile. Op.cit.
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Recebiam convidados com impecabilidade, atraindo-os, tambem, 
para o ambiente da reflexao, mesclada a exposigao das ideias e dis- 
cursos.

N as palestras entre os homens eminentes e estas mu- 
lheres talentosas, o proveito intelectual era mutuo. Os 
homens davam  &s mulheres, solidez e elevagao e as 
mulheres davam  aos homens essa flexibilidade de espi- 
rito, essa penetragao, esse conhecimento da natureza 
humana que constitui sua ciencia intuitiva105.

Eis o que as hetairas proporcionavam a quem convivia com 
elas e a quem as estuda, ou tenta esbogar um estudo a seu respeito, 
hoje: o aprendizado. Agradegamos a elas esse privilegio.

Deschanel106 coloca que dentre todas as cortesas, a mais co- 
nhecida e Safo de Lesbos. Platao a considera como a decima musa. 
Safo inspirou amores atraves de seus poemas e de sua historia. Ha 
registro de que ela nasceu em 612 a.C. e viveu em Lesbos. Foi cria- 
da numa "escola de cortesas", onde aprendeu artes diversas ate 
abrir sua propria escola. Entende-se, atraves de seus poemas, que 
se relacionava com uma jovem, Atis, e que a famllia desta nao a 
quis junto a Safo107. Ao "conversar" com Afrodite, e religiosa:

Deusa do alvo trono, Afrodita imortal, 
urdidora de intrigas, 6 filha de Zeus, 
esvazia o meu peito da angustia e do mal, 
abranda, 6 Veneravel, os rigores teus!108

Safo e comparada, em certos casos, a Homero, pelo modo 
como escreve, a clara influencia que o mundo religioso exerce sobre 
ela; percebe-se com clareza, em seus versos o culto a Afrodite. Tal- 
vez todas as cortesas rendessem culto a deusa. Ela era a divindade

105 Idem, ibidem, p. 36.

106 Idem, ibidem.

107 Como se pode observar em, que transcreve alguns versos: "Minha Atis nao retomou 
ainda!/Eu morrerei sinceramente/ao fim deste pranto ardente". SAFO Apud DESCHANEL, 
Emile. Op.cit. p. 69.

108 Idem, ibidem, p. 59.
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da sensualidade, dos prazeres. Devia ser a preferida das hetairas. 
Afinal, assim como Hera guardava o matrimonio, Afrodite guarda 
o amor em ambitos gerais, nao so no casamento "normal" e "licito". 
A escultura de Venus Anadiomena teve como modelo, Frineia. E 
Afrodite que leva Helena de Esparta a Troia; ela tern grande parce- 
la de influencia na guerra, lutando contra os gregos. A deusa trai o 
marido Hefestos, com Ares, o deus da guerra; dessa uniao nasce 
Eros, o menino que atira setas aos diversos coragoes e preenche-os 
com o "mal de Afrodite". As hetairas, sem duvida, a escolheram 
para homenagear.

Artemis, como a representagao da castidade, nao poderia ser 
deixada de lado. Como j& enfatizamos, o importante no casamento 
e a castidade da noiva no ambito do sentimento, sobretudo. Hestia, 
como personalidade da esposa calma, ja foi retratada, bem como, 
Hera. Esta como a figura da audacia, do questionar e do cobrar. 
Demeter representa a fertilidade da terra, assim como Hera, a da 
mulher. A Terra aparece como mae dos seres vivos que a habitam, 
ja que tudo esta ligado a ela.

Por ultimo, consideramos Atena como representatividade 
maior do feminino enquanto guerreira, sabia. Renuncia ao modelo 
feminino fragilizado, elevando-se entre os deuses no Olimpo: a fi- 
lha de Zeus, apenas gerada em Metis, nao nascida dela, e que por 
isso sente-se sem mae, o que lhe da mais altivez, que surge da 
cabega de Zeus, ressuscitando a Sabedoria:

Atena sai da cabega de Zeus jk adulta, criada, armada, 
repleta de grandes atributos. Todavia, se a relagao com 
a vida da cabega 6 enfatizada, sua ligagao com seu cor- 
po feminino recebe o tratamento oposto. Tudo o que € 
considerado feminino em sua condigao de donzela 
permanece oculto sob v&rias camadas de couragas pro- 
tetoras, e ela ainda traz junto a seu peitoral a temivel 
cabega da Gdrgona. Essa e a Atena guerreira que ira 
proteger Atenas, a maior cidade-Estado grega109.

i°9 FUNARI, Pedro Paulo A. et al. (orgs.). Grecia. In: Amor, desejo e poder na Antigliidade: 
relagoes de genero e representagoes do feminino. Campinas-SP: Unicamp, 2003.
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A partir dal, compreende-se a simbologia atribuida a Atena 
na Grecia antiga e em seu aparato mitologico. Principalmente para 
os atenienses, seus adoradores, que atribuiam os filhos gerados a 
Palas Atena. Como vemos na Odisseia, ela incita Telemaco a buscar 
o pai. Nas palavras de Werner Jaeger: "E na mais alta, intima e pesso- 
al relagdo do heroi com a sua deusa Palas Atena, a quad o guia nas suas 
andangas e jamais o abandona, que o poder espiritual da mulher como ins- 
piradora e guia acha a sua expressao mais bela"no.

Neste sentido, pode-se concluir que a personalidade da mu
lher na Grecia Homerica reune as varias faces da figura feminina 
do Olimpo. Seja Hera, Afrodite, ou Atena encontram modelos de 
mulher que atendam, pelo menos em parte, os seus perfis de deu- 
sas com emogoes humanas. Audacia, sensualidade ou coragem, sao 
caracteristicas tipicas de muitas delas. Apesar da posigao de subju- 
gada, a mulher e, na epoca, quern cuida do oikos, quern sustenta a 
organizagao do ambiente usado pelos homens, na figura da esposa 
que o idealiza, utilizando, por vezes, de alguns artiflcios para con- 
cretiza-lo. Com as hetairas, servas das tres deusas citadas, vemos a 
mulher como uma personalidade intelectual, alem de companheira. 
E quern divide opinioes e discursos com os homens, tendo liberda- 
de para questiona-los.

Caracteristicas distintas, figuras masculinas interferindo e 
atuando em suas vidas. Elas, esposas, cortesas ou deusas permane- 
cem como gregas celebres na Historia, em Clio. Ela, uma das musas, 
filha de Zeus e Mnemosine, a Memoria, que guarda o estilete e a 
trombeta, instrumentos com os quais escreve e faz ouvir, onde as 
fontes escritas ou orais encontram espago e podem perpassar os 
tradicionais, ou " libertinos", habitos dessas mulheres que, tantas 
vezes, refletem as do mundo contemporaneo. 110

110 JAEGER, Werner. Cultura e educagao da nobreza homerica. In: Paideia: A formagao do 
homem grego. Trad.: Artur M. Parreira, Sao Paulo: McU-tins Fontes, 1995, p. 48.
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6  A  F o r t u n a  e  o  A z a r  n a  E s c r it u r a  d e  H e r Od o t o

Jocelio de Oliveira

Ao propormos a discussao sobre as nogoes de fortuna e azar 
na escritura de Herodoto, entendemos que e extremamente neces- 
sario localizar o "pai da Historia" em seu contexto historico: a Gre- 
cia classica dos seculos V e IV a.C.

A interpretagao que fizemos apos a leitura de Os gregos anti- 
gosnl considera que o periodo denominado classico na Grecia 6 o 
lugar da polis. E o momento em que a cidade-estado grega chega ao 
seu auge e ao seu declinio.

Segundo Finley111 112, o que se vivia nao era exatamente o do- 
minio da cidade sobre o campo, pois a maioria da populagao era de 
fato rural. Alem disso, nao estamos falando da polis como um lugar, 
apesar dela ocupar um territorio. Estamos pensando-a como uma 
comunidade independente, que se autogoverna sob a orientagao 
subliminar que a lei e do povo, feita por ele e para ele, ou pelo me- 
nos era o ideario a se viver. Percebemos, tambem, a cidade-estado 
como o lugar onde se ve e se exerce a politica, o que ocorre de for
mas especificas em cada localidade.

Pensamos os seculos V e IV a.C. como os "seculos belicos" 
ou a "era das guerras", conforme o sugere Finley:

A  guerra, como toda a gente reconhecia, fazia parte da 
vida. (...) A  guerra era um  instrumento norm al da poli- 
tica, que os Gregos usavam  em  pleno e com  frequencia. 
Nao procuravam  especialmente a guerra, m as tambem  
nao faziam muito por evitar. N o seculo IV, houve si- 
nais de enjoo da guerra e at6 se falou de um a paz co 
m um  em  toda H61ade. No entanto, d isso  n a d a  resu l-  
to u  e o s estad o s co n tin u a ra m  a  g u e rre a r-s e  (...)113.

111 FINLEY, Moses. Os gregos antigos. Trad.: Artur Morao. Lisboa: Edigoes 70,1988.

112 Idem, ibidem.

113 Idem, ibidem, p. 55
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Contudo, sabe-se que a guerra era um meio, nao um fim e 
que a paz era negociada quando possivel.

Mas, ainda nessa tentativa de localizar Herodoto em seu 
tempo, nos interessa perceber questoes de poder, como o poder da 
fala, atraves de alguns questionamentos: quem fala, para quem fala 
e de onde fala? Preocupagao essa que trazemos de Gervacio Ara- 
nha114 ao resumir o pensamento de Foucault assumido pela histori- 
ografia, a partir de quem o discurso e visto como sendo articulado a 
partir de relagoes de poder.

Nessa perspectiva, tomemos um trecho da obra de Herodoto:
H erodoto de Halicam assos apresenta aqui os resulta- 
dos da sua investigagao, para que a memoria dos acon- 
tecimentos nao se apague entre os homens com  o pas- 
sar do tempo, e para que os feitos adm iraveis dos hele- 
nos nao deixem de ser lembrados, inclusive as razoes 
pelas quais eles guerrearam 115.

O sujeito que fala, Herodoto, e grego da colonia de Halicar- 
nassos, localizada a costa da Asia. Na condigao de ser grego, usa a 
lei e a logica de seu mundo para falar aos gregos. Apesar de consi- 
derar em sua narrativa os feitos dos barbaros, o modo com que es- 
creve sobre eles se da a partir da relagao que se estabelece entre ele, 
o sujeito, e o posicionamento que assume na sua escritura objeti- 
vando se fazer entender por aqueles para quem enderega sua escri- 
ta. Isso porque, Herodoto, ao falar dos outros povos, o faz de forma 
a torna-los compreensiveis ao destinatario grego do sec. V a.C., lei- 
tores para quem escreve sua obra.

Herodoto se propoe a discutir o "outro" para mostrar que 
ele e diferente. Numa tentativa de entender como funciona o "ou
tro", ele usa da lei da comparagao entre barbaros e gregos116. As-

114 ARANHA, Gervacio Batista. A histdria rencrvada: a emergencia de novos paradigmas. In: Sae- 
culum -  Revista de Historia, n.° 4/5, Joao Pessoa: Editora UniversitSria/ IJFPB. 12/ 2000.

115 HERODOTOS. Historias. Trad: Mirio da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1985, LIVRO I, cap.l, p.19.

116 Essas discussdes estao presentes em GAGNEBIN, Jeanne Marie. O initio da histdria e as 
lagrimas de Tucidides. In: Sete aulas sobre linguagem, memoria e histdria. Rio de Janeiro: Imago, 
1997.
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sim: "Hartog observa que Herodoto quer realmente descrever os outros 
povos, narra com generosida.de e admiragao os sens estranhos costumes; 
mas ele so consegue falar deles "em grego", isto e, com as categorias e com 
a logica de compreensao de um grego do seculo V"117.

Percebemos esse tipo de exercicio no seguinte trecho de suas 
Historias:

Mas vou alongar-me em minhas observagdes a respeito 
do Egito, pois em parte alguma ha tantas maravilhas 
como Ik, e em todas as terras restantes nao hk tantas o- 
bras de inexprimivel grandeza para serem vistas; por is- 
so falarei mais sobre ele. Da mesma forma que o Egito 
tern um clima peculiar e se o rio e diferente por sua na- 
tureza de todos os outros rios, todos os seus costumes e 
instituigSes sao geralmente diferentes dos costumes e 
instituigoes dos outros homens. Entre os egipcios as 
mulheres compram e vendem, enquanto os homens fi- 
cam em casa e tecem. Em toda a parte se tece levando a 
trama de baixo para cima, mas os egipcios a levam de 
cima, para baixo. Os homens carregam os fardos em su
as cabegas, mas as mulheres os carregam em seus om- 
bros. As mulheres urinam em pe, e os homens acocora- 
dos. Eles satisfazem as suas necessidades naturais den- 
tro de casa, mas comem do lado de fora, nas ruas, ale- 
gando que as necessidades, enquanto as nao- 
vergonhosas devem ser satisfeitas abertamente. Ne- 
nhuma mulher e consagrada ao servigo de qualquer di- 
vindade, seja esta masculina ou feminina; os homens 
sao sacerdotes de todas as divindades. Os filhos nao sao 
compelidos contra a sua vontade a sustentar seus pais, 
mas as filhas devem faze-lo, mesmo sem querer118.

Mas, ainda e preciso usar Finley119, quando diz: "a atmosfera 
na qual os pais da historia comegaram a trabalhar estava impregnada de

117 LIMA, Marinalva Vilar de. Memoria e tradigdo oral na Grecia Classica: leituras de Her6do- 
to. Artigo apresentado no Cuarto Coldquio Intemacional de Filologia Griega, La Plata, 
Argentina, 2006.

118 HER6DOTOS. Op., cit., livro II, cap. 35.

119 FINLEY, Moses. Uso e abuso da historia. Trad.: Marylene Pinto Michael. Sao Paulo: Mar
tins Fontes, 1989, p.05.
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mitos. Sem o mito, na verdade, eles nunca teriam conseguido iniciar seu 
trabalho". De fato, a memoria de que se utiliza Herodoto se restrin- 
ge a tres geragoes, pois o resto perdeu-se na atmosfera do mito. Por 
mais que com um trabalho investigativo e com sua consequente 
sistematizagao, tente se desvincular daquela atmosfera, Herodoto 
mantem alguns de seus itens dispostos ao longo da narrativa, a e- 
xemplo do destino.

Todavia, "antes do seculo V ninguem tenta organizar o material 
essencial da historia, nem de seu proprio tempo nem das geragoes anterio- 
res"120. Esse merito esta dado ao filho de Halicarnassos por ter ten- 
tado estabelecer uma cronologia para os fatos de metade do seculo 
VII a.C. em diante. Ate entao, o mito era o pai da memoria coletiva 
dos gregos e a primeira forma de contar ou justificar a historia.

Quando escreve sua investigagao, o autor faz varias digres- 
sdes, vistas como maravilhosas por Gagnebin, para quern ele se 
utiliza de “anedotas amenas ou pedagogicas que mantem aceso o interesse 
do ouvinte e do leitor"121. Isso nos leva a refletir sobre ate que ponto 
Herodoto, mesmo sem saber, ja se propunha a fazer o que Duby122 
sugere: um discurso historico para divertir, pois e para relaxar e 
sonhar que as pessoas o ouvem. A essa ideia cabe agregar o que 
considera Marshal: "rapsodo, grande conferencista, erudito viajado que 
traz um material espantoso para encantar plateias"123. Este debate, en- 
tretanto, foge ao que me propus a discutir, mas fago o apontamento 
para que os que vierem depois possam pensa-lo.

No que tange a forma como escreve o "pai da Historia", so- 
mos pontuais na concordancia com Gagnebin124, ao dizer que ele 
busca as verdadeiras causas, em detrimento da utilizagao da expli- 
cagao mitologica. De toda forma, ao mesmo tempo em que Herodo-

120 Idem, ibidem, p.15.

121 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Op., cit., p. 18.

122 DUBY, Georges apud ARANHA, Gervdcio B. Op., cit.

123 MARSHAL, Francisco. A historia por Herodoto e Tuddides. In: Revista Biblioteca Entre 
Livros. Sao Paulo. Edigao Especial, n° 8, 2006, p. 54-63.

124 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Op., cit.
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to tem seu texto marcado por uma narrativa mitica, o que a autora 
percebe quando ele se "perde", sem conseguir efetuar uma crono- 
logia, atribui ao mesmo um carater historico, configurado como 
antonimo em relagao aquela primeira. Herodoto ainda busca legi- 
timar seu discurso investigativo quando se refere as informagoes 
que dispoe ao leitor/ ouvinte125. Assim: "segimdo dizem os persas"; 
“Eles dizem ainda"-, "Esse Queops, dizem os egipcios, reinou durante cin- 
quenta anos"126. De outras vezes, diz que e ele mesmo que sabe ou 
por ter visto ou por ter ouvido127.

Como afirmamos acima, um dos aspectos mitologicos do 
qual Herodoto nao se desvincula se refere a ideia do destino que se 
faz fundamental para pensarmos a fortuna e o azar na sua escritura.

No mito grego, o destino e personificado na figura das 
Moirai, que sao responsaveis por "coser, fiar e tecer" o destino dos 
homens, de forma que cada crianga que nascia ja tinha seu destino 
tragado por elas128.

Existem leituras sobre o nascimento delas, que sugerem uma 
dupla filiagao, e que as colocam ora como fatais, ora como forgas po- 
sitivas. Giuseppe Sampaio deste modo resume o que reza a lenda:

O KMos, massa confusa e informe, foi o primeiro que 
veio a ser. Sozinho, ele originou Erebos e Noite negra. 
Essa por patogenese pariu o hediondo Lote, as Partes, a 
Sorte negra, chamadas de Fiandeira, Distributriz e In- 
flexlvel, que fiavam os dias de nossas vidas, e o fatal 
dia da morte. Eram elas, na realidade, o inevitdvel Des-

125 Cf.: LIMA, Marinalva Vil ar de. Herodoto: uma histdria em quadros tr&gicos. p. 2. [texto 
nao publicado].

HER6DOTOS. Op„ cit., LIVRO 1,2, p. 19; LIVRO 1,182, p. 77; LIVROII, 127, p. 129.

127 Cf. LIMA, Marinalva Vil ar de. Herodoto: uma histdria em quadros tr&gicos. p. 2

128 SAMPAIO, Giuseppe Mailman de. Moirai: o destino no mito grego. In: ARAtJJO, Or
lando Luiz de; LIMA, Marinalva Vilar de (orgs). Ensaios em Estudos Cldssicos. Campina 
Grande: EDUFCG, 2006, p. 80.
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tino, - as Moirai grande responsavel por tudo que a- 
conteceu na vida dos deuses e seres hum anos129.

Curioso e perceber que elas, tambem, tinham "dominio" so- 
bre os deuses, o que o autor vai esclarecer mais na frente, ao dizer 
que as Moirai estavam para os deuses assim como os deuses esta- 
vam para os homens.

O Destino na Grecia tinha um sentido de divisao, de limi- 
tes130, heranga da dor, dos sofrimentos causados pelas separagoes e 
cesuras que a Noite recebe do pai e transmite as Moirai. Justamente 
sobre esse vies do limite, que figura na obra de Herodoto como res- 
qulcio do Destino, vejamos o que diz Mailman:

Assentamos que o hom em grego tinha plena liberdade 
dentro de certos limites, o hom em era constituidor do 
seu proprio Destino, isto e, era a propria causa de ser o 
que era, mas caso ousasse ultrapassa-los, essa Desme- 
dida seria considerada uma harm atia (erro) ou uma 
hybris (violencia feita a si mesmo e aos deuses)131

De certa forma, o homem esta fadado a ser livre; livre para 
atuar dentro do que o seu Destino lhe permitisse e, por isso, fugir 
dele era ineficiente ou, as vezes, acelerador da consecugao dele 
proprio. Em Herodoto, essa leitura coaduna-se com uma "lei cosmo- 
logica de repetigdo e de compensagdo"132. A partir do momento em que 
o rei Croisos sonha que seu filho Atis seria atingido por uma ponta 
de ferro, ele o priva de participar da guerra e de cagadas. Conven- 
cido pelo filho de que em uma caga a um javali nao haveria esse 
tipo de perigo e, ainda, tendo Adrastos como protetor tern a per-

129 Idem, ibidem, p. 82.

130 Nao pretendo aprofundar muito a discussao em torno do destino, assim como para a 
ideia de forga positiva das Moirai, de forma que sugiro a leitura de: SAMPAIO, Giuseppe 
Mailman de. Op.cit.

131 SAMPAIO, Giuseppe Mailman de. Op.cit. p. 91.

132 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Op. cit., p. 20. Sobre o etemo retomo, ler tambem: ALMEI
DA, Rogerio Miranda de. Nietzsche e Freud: eterno retomo e compulsao a repetigao. Sao 
Paulo: Edigoes Loyola, 2005 (Colegao Leituras Filosdfica).
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missao do rei para a cagada. Entretanto, Atis acaba sendo morto 
por acidente atraves da langa de Adrastos133.

Esse exemplo e rico e curioso, tambem, por no minirno tres 
outros fatores: a ideia de repetigao e retorno; a relagao de fuga do 
Destino com a privagao da vivencia plena do ideario de felicidade e 
o orgulho desmedido.

A repetigao acontece porque o filho de Croisos representa a 
quinta geragao de Giges. Homem de confianga do rei Candaules 
que e convencido por esse a ve a rainha nua. O estratagema do rei 
fracassa e a rainha percebe a presenga de Giges em seu aposento. 
Vendo-se desferida em sua dignidade aquela procura Giges e com 
ele trama sua vinganga contra o marido. Candaules e morto e Giges 
casa com a rainha e assume o trono, sob "permissao" do oraculo, 
mas com a ressalva da sacerdotisa de que na quinta geragao os fa- 
tos seriam vingados.

A relagao de fuga do Destino com a privagao do ideario de 
felicidade em Herodoto134 e construida explicitamente ao longo do 
livro I. Nesse sentido, sobre a compreensao de Herodoto acerca da 
felicidade Antonio Clarindo coloca:

Primeiro, o homem deve lutar sempre, combater com 
honra e lealdade; segundo deve, de preferencia, morrer 
em batalha; terceiro, ser coberto de glorias, para os que 
ficam honrar a sua memoria; quarto, ter filhos que Ihe 
deem netos, que mantenham seu nome e a honra da 
familia e, quinto e ultimo atributo, que enquanto viver 
more numa cidade prdspera e civilizada135.

Assim, quando Croisos nega a Atis a oportunidade de guer- 
rear, ele o priva de viver por uma memoria, por uma felicidade, e 
ao fazer isso ele se encaminha, da mesma forma, para o cumpri- 
mento do sonho, ja que criou no seu filho o desejo, cada vez maior, 
de voltar k cagada, k luta.

133 HERdDOTOS. Op., cit., livro I, cap. 35-45.

134 Cf.: Idem, ibidem, livro I, cap. 30-32.

135 SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de. A ideia de felicidade em Herodoto e nos 
tempos atuais. Jom al RS Letras, Porto Alegre, 10/ 2005, p. 11.
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Ao mesmo tempo, para Herodoto, "a felicidade humana nunca 
se mantem no mesmo lugar"136 e so pode ser medida depois da morte, 
de forma que so podemos dizer se uma pessoa foi feliz ou nao de
pois de sua morte, pois ela pode caminhar bem e um reves da For- 
tuna lhe retirar do seu caminho. Mas, seria isso uma relativizagao 
da felicidade? De repente, todos podem ser felizes mesmo sem vi- 
ver o ideal ja exposto?

Por fim, vamos lembrar Gagnebin: “o que os deuses castigam e 
o orgulho desmedido (a hybris), a pretensao de um homem de ser mais que 
um homem"136 137. Semelhante leitura, faz Lima138 ao dizer que como os 
deuses so suportavam o orgulho deles mesmos, os humanos devi- 
am se manter no seu lugar. Assim, vejamos o que Herodoto escreve 
sobre Croisos: "Mas depois da partida de Solon a vinganga divina caiu 
pesadamente sobre Croisos, em minha opiniao porque ele se julgava o mais 
venturoso de todos os homens"139.

Eis a agao do Destino que, de fato, nao pode ser desfeito, des- 
fiado pelo homem e, por isso, ao que comete a desmedida vale os 
males do infortunio. "Quando os homens violam o limite tragado pelo 
destino, se produz um reves nafortuna”140.

Pensando o infortunio, deve-se alertar ainda para a ma in- 
terpretagao dos sinais141. Sobre isso, Lima diz: "[Herodoto] pensava 
que a primeira opiniao e sd ate o momento em que um golpe da fortuna a 
frustra; 'inversamente, um mau jutzo pode trazer um golpe afortunado',

136 DUJOVNE, Leon. El pensamiento historico en la antiguedad grecorromana. In: La filosofia 
de la Historia en la Antiguedad y em la Edad Media. Buenos Aires -  Argentina: Galeta- 
Nueva vision, 1958, p. 8.

137 CHATELET, Francois. Apud GAGNEBIN, Jeanne Marie. Op., cit., p. 21.

138 LIMA, Marinalva Vilar de. Herodoto: uma historia em quadros tragicos. Op., cit.

HERODOTOS. Op., cit., LIVRO I, cap. 34, p. 29.

wo DUJOVNE, Leon. Op.cit.

141 LIMA, Marinalva Vilar de. Herodoto: uma histdria em quadros trdgicos. Op., cit., apre- 
senta uma discussao sobre isso a partir da construgao de uma visao tragica do Herodoto 
tragico, mostrando a percepgao dos sinais como altemativa ultima, j i  que nao se muda o
destino.
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porem nao obstante isso, o maujuizo e sempre assim"U2. Na obra Histo- 
rias de Herodoto, localizamos um exemplo disso numa narrativa, 
tambem, sobre o rei Croisos, que consulta os oraculos para saber se 
devia atacar a Persia e recebe a resposta de que se o fizesse destrui- 
ria um grande imperio. Interessado em estender seus dominios ata- 
ca o imperio de Ciros. No entanto, e derrotado e feito prisioneiro 
do rei Persa, apresentando como ultimo pedido aquele que envias- 
se um mensageiro a Delfos para questionar o que a Pitia lhe havia 
informado, tendo a resposta que nao chegou a pensar: o grande 
imperio era o seu142 143.

Assim, na narrativa herodotiana os homens sao dispostos 
como estando fadados ao "cuidado" ou ao infortunio, numa visao 
mais tragica, porque nao poderiam alterar seu Destino e ainda sao 
responsaveis pelo seu inforturiio. Ainda mais, quando pensamos que 
os deuses davam sinais para avisar aos homens dos grandes infortu- 
nios, se utilizando dos sonhos, esses eram prenhes de significados 
nebulosos que os levava a cumprir, mais rapidamente, o Destino.

Nesse sentido, para findar nossa leitura sobre Herodoto, fa- 
zemos um exerclcio de rememoragao -  metodo que Lima144 defende 
como pratica do autor da nossa fonte - que localizo em dois mo- 
mentos: ao utilizar-se da tradigao oral, ele recupera a memoria cole- 
tiva nesse processo investigativo de entrevista; e no produto final, 
obra escrita, atraves da sua leitura, ja que as pessoas podem e pu- 
deram fazer esse exercicio de localizar na memoria aquelas ima- 
gens, retomando os causadores dos reveses na fortuna: a desmedi- 
da e o mau juizo.

Por isso, percebemos que a felicidade do homem lhe e garan- 
tida, desde que este seja perspicaz e eficiente na observagao desses 
dois detalhes que expusemos. Da mesma forma, a tristeza acompa- 
nha o infortunado, como se observa no caso de Adr&stos.

142 Idem, ibidem.

HER6DOTOS. Op., cit., LIVRO I, cap. 53, p. 34

144 LIMA, Marinalva Vilar de. Memoria e tradigao oral na Grecia: leituras de Herddoto. Artigo 
apresentado no Cuarto Coldquio Intemacional de Filologia Griega, La Plata, Argentina, 2006.
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7  AS COM£DIAS DE ARIST6FANES: DlMENSOES DO

Politico

Lais Medeiros Cavalcante 
Marinalva Vilar de Lima

Esse ensaio objetiva analisar a dimensao dada ao aspecto po
litico nas obras do comediografo grego Aristofanes, nascido em 
Atenas cerca de 450 a.C.145. Ele se destacou na produgao comica do 
mundo antigo que, por sua vez, proporcionava aos autores uma 
enorme liberdade tanto na forma do texto, quanto nos conteddos 
trabalhados. A comedia usufruia da flexibilidade tematica atraves 
de sua linguagem, que permitia a feitura de criticas, o seu assunto 
principal. Nesse sentido, coloca Finley146:

Os poetas comicos abordavam, sobretudo a cena con- 
temporanea com toda a sua rica diversidade, a sua po- 
lltica, h&bitos e costumes, modas e manias, aspiragoes, 
vicios, ideias recentes e tradigbes desaparecidas, os 
seus generais e soldados, os camponeses e os filosofos, 
namorados e escravos.

A comedia antiga chegou aos festivais dramaticos ja sob o 
regime democr&tico, sec. V a.C.147. Ainda que a tragedia e a come
dia sejam coetaneas, essa ultima, de acordo com Brandao148, so apa- 
receu oficialmente em 486 a.C., cerca de cinquenta anos depois de 
ter surgido a tragedia.

145 Cf. KURY, Mario da Gama. Introdugao. In: ARIST&FANES. As Nuvens, S6 para mulhe-
res, Um Deus chamado dinheiro. Trad.: Mdrio da Gama Kury, Rio de Janeiro: Zahar, 1995, 
P-07; FINLEY, M.I. Os gregos antigos. Trad.: Artur Morao, Lisboa: Edi;oes 70,1988, p.91. 

FINLEY, M.I. Op.cit. p.92.

147 Idem, ibidem, p.91.

148 BRANDAO, Junito de Souza. Teatro grego: tragedia e comedia, 6a ed., Petropolis: Vozes, 
1985, p.75.
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Para Brandao149: "O aparecimento da comedia surge tardiamente 
por motivos de ordem politica interna de Atenas. E que sendo a Comedia 
Antiga uma satira pessoal violenta (...) onde a politica ocupava um lugar 
de honra, so era posswel num clima de liberdade absoluta."

Assim, a Comedia antiga possuxa um intimo vinculo com a 
politica, percebido atraves do constante interesse pelo cotidiano da 
cidade e por seus problemas. Para Finley150 isso se dava pelo fato de:

Libertos dos estorvos canonicos dos poetas tragicos (...) 
os comediografos empregavam todos os recursos esti- 
listicos possiveis, para verter uma torrente de ridiculo 
sobre personalidades e ideais, e nem sequer os deuses 
escapavam ao seu apetite de vitimas. Por vezes, os al- 
vos eram disfargados, mas raramente enganavam o es- 
pectador razoavelmente informado; com frequencia, 
porem, eles eram chamados pelo seu proprio nome, 
como Socrates, por exemplo, nas Nuvens, ou Euripides 
em Acarnenses, Ras e Tesmoforiantes.

Ainda nessa linha de raciocinio Mario da Gama Kury151 a- 
crescenta:

A linguagem da comedia era desabrida e contundente, 
muito diferente da tragedia, a excegao do lirismo de al- 
guns coros encantadores. Havia comunicagao direta en- 
tre o autor e os espectadores, por meio do corifeu, que 
se dirigia a plateia em nome do autor na par abase (...).

Aristofanes e apresentado como sendo "o maior comico de 
todos os tempos"152, "o mais famoso comediografo da antiguidade 
grega"153, "o maior comediografo grego"154, e poderiamos estender 
a recolha de elevagao do valor de Aristofanes em muito mais cita-

149 Idem, ibidem, p.75.

iso FINLEY, M.I. Op.cit., p.92.

151 KURY, Mario da Gama. Op.cit. 1995, p.07.

152 BRANDAO, Junito de Souza. Op.cit., p.76

153 KURY, Mario da Gama. Op.cit. p.07.

354 POMPEU, Ana Maria Cesar. Apresentagao. In: ARISTOFANES. Lisistrata. Sao Paulo: 
Editorial Cone Sur, 1998, p.09.
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goes que seguem no mesmo sentido. Acerca de sua expressividade 
Finley155 sintetiza:

A sua graga e seu esplrito inventivo eram ilimitados, tal 
como o era a rudeza de sua invectiva, e possula uma 
inteligencia penetrante. Era igualmente capaz de fazer 
poesia de grande beleza e seriedade. O que muitas ve- 
zes nos escapa, infelizmente, € a linha divis6ria entre as 
duas facetas. Quando e que uma piada era apenas uma 
piada e nao um ataque ofensivo, e ate que ponto eram 
serias -  com que objectivo -  as passagens s6rias?

As pegas de Aristofanes podem ser classificadas em tres ti- 
pos, com base nos aspectos que lhes norteiam: politico, critico e es- 
capista. Porem, o tema que mais se destaca e a democracia e em 
especial a da cidade de Atenas, pois essa e o seu lugar de origem. 
Entretanto, ainda que critique as instituigoes sob regime democrati- 
co, atraves de ataques violentos, nao e possivel concluir que ele fos
se contrario a democracia ateniense, tampouco a guerra com Espar- 
ta156. As Criticou instituigoes, autoridades e, nem mesmo, os deuses 
do Olimpo, ficaram de fora. Suas criticas eram feitas para aparece- 
rem de forma subtendida ou figurada.

A politica marca fortemente a comedia antiga por essa ter 
como eixo central a preocupagao com o cotidiano da cidade. Nesse 
sentido, temos que, das comedias de Aristofanes,

Das suas primeiras dez pegas todas representadas du
rante a primeira metade da Guerra do Peloponeso, sete 
eram politicas no tema, e estavam repletas de farpas 
contra lideres populares, a comegar por Pericles, e con
tra instituigbes como, por exemplo, os tribunals e a 
prbpria guerra157.

Por outro lado, observam-se, tambem, evidencias de um 
grande desejo de alcangar a paz, dada a guerra do Peloponeso que 
ocorria em tal periodo. Aspecto que marca a obra de Aristbfanes,

!5S FINLEY, M.I. Op.cit., p.92.

156 Idem, ibidem, p.92.

157 Idem, ibidem, p.92.
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sobretudo, nas pegas Arcanenses, Paz e Lislstrata158. As atengoes se 
voltam para Atenas, uma das cidades-estados mais influentes e im
portances do universo grego, tambem, locus de amadurecimento do 
genero comico. Distingao apresentada por Kury159:

Apesar de a comedia haver sido praticada em varias 
regioes do mundo cultural grego (na Megarida, na Sici
lia com Epicarmo, em Sicione), foi em Atenas que o ge
nero, como quase todos os que hoje constituent o pa- 
trimonio intelectual do Ocidente, atingiu a maturidade. 
E em Atenas o desenvolvimento da comedia esteve in- 
timamente ligado &s vicissitudes politicas pelas quais 
passou o centro literario da Grecia.

Compreensao, tambem, marcada por Finley160:
Em que outro sxtio poderiam encontrar-se festivais pu- 
blicos anuais, ainda por cima religiosos, ridicularizan- 
do continuamente as mais sagradas instituigoes, e, ain
da mais notavel, dirigindo chistes anti-belicos no seio 
de uma guerra dura e critica -  tudo como iniciativa do 
estado, desde a escolha inicial das pegas a coroagao fi
nal do dramaturgo vencedor? (...) a Comedia antiga 
constituiu um fenomeno monolitico e geral que durou 
cerca de meio-seculo. Talvez nada reflicta tao exacta- 
mente certas qualidades da Atenas do seculo quinto, as 
suas amplas liberdades, a sua auto-confianga, a sua vi- 
talidade e exuberancia e a capacidade de o demos se rir 
de si mesmo.

Um elemento presente nas comedias relacionadas a politica, 
e a presenga feminina nos momentos em que ocorrem as "revolu- 
goes". Ha um interesse muito forte das mulheres em participar das 
decisoes da assembleia, deixando de serem subjugadas pelos ho- 
mens e tentando mudar a imagem que coloca a mulher ligada so- 
mente as atividades domesticas, por causa do seu sexo.

158 POMPEU, Ana Maria Cesar. Op.cit., p.09; BRANDAO, Junito de Souza. Op.cit.p.77.

159 KURY, Mario da Gama. Introdugao. In: ARISTOFANES; MENANDRO. A paz, O misan- 
tropo. Trad.: Mario da Gama Kury, Rio de Janeiro: Ediouro, s/d, p.07.

160 FINLEY, M.I. Op.cit., p.93.
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E importante perceber a reviravolta que Aristofanes provoca 
nos valores classicos, a partir de que a mulher deveria se colocar 
distante das d elib erates feitas pelo mundo masculino. Nas pegas 
de Aristofanes a mulher e representada como passivel de ocupar 
cargos publicos ou tomar decisoes que atingiriam a cidade como 
um todo, podendo alterar-lhes o destino, passando de subjugadas 
para estrategistas. Alem disso, apresenta demonstra quao indispen- 
savel e a agao para o universo feminino, visto que deliberar por 
meio da palavra nao fazia parte de seu mundo.

Aqui analisamos, mais detidamente, as pegas: Lisistrata e Re
volugao das mulheres161, todas da autoria de Aristofanes e constituin- 
tes da Comedia Antiga.

Observamos que nas duas primeiras, a ala feminina do 
mundo grego e apresentada de forma atuante, fazendo a critica ao 
governo dos homens que, na maioria dos casos, se mostra facilmen- 
te corrompida pelos interesses pessoais e financeiros; ja na ultima, o 
autor foca na questao educacional, chegando ate a ridicularizar os 
sofistas.

E notavel, tambem, tanto em Lisistrata quanto em Revolugao 
das mulheres, a utilizagao das armas de sedugao e dos aparatos de 
beleza para conseguir ludibriar os homens. Em Lisistrata, tem-se a 
greve de sexo liderada pela ateniense Lisistrata. A pega inicia-se 
com uma reuniao entre as mulheres das cidades mais atingidas pe
la Guerra do Peloponeso: de Atenas, Esparta, Corinto e da Beocia 
que, entao, decidem por fim as hostilidades a partir de uma tatica 
pouco comum; e em Revolugao das mulheres, observa-se a troca de 
papeis: as mulheres tomam o lugar de seus maridos na assembleia.

Lisistrata e uma comedia considerada pacifista e tambem 
protofeminista, porque as atenienses provocam uma "revolugao

161 Ver: ARISTOFANES. A revolugao das Mulheres, A greve do Sexo (Lisistrata). Trad.: Mirio 
da Gama Kury. Sao Paulo: Brasiliense, 1988; POMPEU, Ana Maria Cesar. Op.cit.

75



feminina" no momento em que tomam o poder da Acropole. "A
pegafoi uma tentativa real de acabar com uma guerra de verdade"162.

De acordo com Pompeu163:
O enredo de Lisistrata e simples, pois se resume em 
dois pianos arquitetados pelas mulheres, atraves de sua 
llder, Liberatropa (Lisistrata): 1) as esposas mais velhas 
atenienses devem apossar-se da Acropole da cidade, 
que e seu centro politico e religioso e 2) as esposas mais 
jovens de toda a Grecia devem seduzir seus maridos ao 
maximo e repudia-los no momento certo, fazendo uma 
greve de sexo.

A decisao de se unirem e fazerem uma greve de sexo, recu- 
sando-se a cumprir com suas obrigagSes conjugais se liga ao desejo 
de fazerem com que seus maridos encerrem a guerra. A revolta ne- 
las e causada pelo fato dos homens sempre estarem ausentes, guer- 
reando. Veem-se solitarias e perdendo a juventude a espera de seus 
companheiros, enquanto eles podem casar a qualquer momento. 
Eis o significado da guerra, atribuido por Aristofanes para elas. A 
vontade de que a guerra acabe e unanime, porem, a comedia mos- 
tra algumas delas nao tendo forga para resistirem aos apelos dos 
companheiros e estas sao duramente criticadas pelas companheiras.

Na pega a discordia chega ao fim apenas quando o dinheiro 
da Acropole esta sob o poderio feminino, entretanto, esta perdura 
entre as mulheres e o coro dos velhos, que utilizam alusoes obsce- 
nas para se referirem as suas oponentes. Tudo se resolve apos Lisis
trata negociar com os embaixadores atenienses e espartanos. Nesse 
momento, faz-se novamente a paz, que representa o novo casamen- 
to entre os envolvidos. Essa renovada uniao se refere a paz que de- 
veria ser feita entre Atenas e Esparta.

No campo das relagoes amorosas, nao se considera as outras 
possibilidades de satisfagao sexual por parte dos homens, a exem- 
plo das relagoes com as cortesas, viuvas, entre outras. Dai conclui-

162 KURY, Mario da Gama. Nota sobre Lisistrata. In: ARISTOFANES. A revolugao das Mulhe
res, A greve do Sexo (Lisistrata). Trad.: MSrio da Gama Kury. Sao Paulo: Brasiliense, 1988

163 POMPEU, Ana Maria Cesar. Op.cit. p.09.
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se que a agao se da no piano familiar, de onde as cidades sao como 
pequenos nucleos de familias que seguem principios semelhantes.

Na obra Lisistrata, ha uma inversao dos papeis atribuidos aos 
generos, pois, os homens passariam a se ocupar das atividades fe- 
mininas e as mulheres se preocupariam com os assuntos masculi- 
nos, ou seja, da guerra, o que nunca havia sido pensado no mundo 
grego. Pode-se perceber essa metamorfose no momento em que o 
magistrado discute com Lisistrata, momento em que Aristofanes 
elabora uma metafora a partir da referenda ao uso do tear que ser- 
viria para arrumar toda a bagunga politica, como se houvesse uma 
grande manta que fosse proteger a cidade:

Li. Como um fio, quando est& embaragado, como este, 
tomando-o, puxando-o com fusos deste lado e daquele 
outro.
Co. Das las, dos fios e dos fusos negocios terriveis pre- 
sumis cessar? Que tolas!
Li. E se houvesse algum bom senso em vos, das nossas 
las administrarias todas as coisas.
Co. Como entao? Vejamos.
Li. Primeiro seria preciso, como com a la bruta, em um 
banho lavar a gordura da cidade, sobre um leito expul
sar sob golpes de varas os pelos ruins e abandonar os 
duros, e estes se amontoam e formam tufos, sobre os 
cargos card^-los um a um e arrancar-lhes as cabegas; 
em seguida cardar em um cesto a boa vontade comum, 
todos misturando; os metecos, algum estrangeiro que 
seja vosso amigo e alguem que tenha divida com o te- 
souro, mistur^-los tambem, e por Zeus, as cidades, 
quantas desta terra sao colonias, distinguir que elas sao 
para n6s como novelos caidos ao chao cada um por si; 
em seguida o fio de todos estes tendo tornado, traze- 
los aqui e reuni-los em um todo, e depois de formar um 
novelo grande, dele entao confeccionar uma manta pa
ra o povo164.

Outro ponto importante a se abordar § a disputa entre o coro 
dos velhos e o das mulheres, sendo que esse ultimo sai como o ven- 
cedor.

164 POMPEU, Ana Maria C6sar. Op.cit. pp.51-53.
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Quando a paz e realmente firmada, se faz referenda a vida 
no campo, sendo este o local onde realmente se tinha a calmaria. 
Tambem se encontra alusao a renovagao da vida atraves da fertili- 
zagao da terra, figurada nas velhas que salvam as mulheres da A- 
cropole ao jogarem agua das suas jarras nos velhos e em suas to- 
chas de fogo, que seriam utilizadas contra as primeiras. Nesse pon- 
to, Aristofanes correlaciona nogoes mitologicas, liturgicas e pollticas.

O campo religioso tambem se faz presente na comedia de 
Aristofanes. No caso de Lisistrata, este tema pode ser encontrado no 
fim da pega onde se canta duas odes, uma delas para a deusa Ar
temis, que ira prolongar a paz. Mas, as batalhas sao travadas pelos 
deuses junto aos mortais e as mulheres tern a protegao de mais du
as deusas: Afrodite, que favorece a excitagao do desejo erotico nos 
homens; e Atenas, ligada a guerra, patrona das cidades e guardia 
delas, pois estao fechadas em seu templo.

Em Revolugao das mulheres, Aristofanes apresenta as mulhe
res, tambem, com participagao ativa, e sua agao se da na Assem- 
bleia. Esse feito tern infcio a partir do momento em que as mulheres 
se incomodam com a ma administragao masculina e com os pro- 
blemas economicos, consequencias do pos-guerra.

Mais uma vez o autor vem utilizar de personagens femininas 
para fazer criticas ao governo dos homens. Ao chegarem ao poder, 
elas propoem que todos os cidadaos entreguem seus bens para que 
a Acropole tenha um fundo financeiro comunitario, o que propor- 
cionaria uma vida mais tranquila, ja que as disparidades economi
cas e sociais deixariam de existir. O comediografo propoe uma es- 
pecie de regime comunitario, sob elaboragao de uma constituigao 
pensada pelas mulheres, em que todos estariam em pe de igualda- 
de, construindo uma isotimia nas relagoes socioeconomicas, mas, 
tambem, no campo das relagoes sexuais. O comunitarismo seria 
empregado para o ambito das relagoes sexuais, que deveriam acon- 
tecer de acordo com a beleza e a idade, numa ordem que funciona- 
ria assim: antes de praticar sexo com a mulher desejada, era neces- 
sario estar com as mais feias e mais velhas primeiro. Na verdade, 
nesse sistema se tern a ridicularizagao de aspectos cotidianos, muito
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presente na comedia antiga. O auge dessa caracteristica pode ser 
percebido ao final da pega, em que um jovem deseja desfrutar dos 
prazeres sexuais com uma jovem e finda se metendo no maior qui- 
proquo com duas velhas que tern a preeminencia de acordo com a lei.

UM RAPAZ: Eu queria saber onde mora uma gatinha 
muita boa, morena, miudinha. (Baixando a voz) Quero 
ver se consigo ir direto a casa dela, sem ter de passar 
por alguma velha horrorosa!
VALENTINA: Nao senhor! Ate agora o senhor seguiu a 
lei, porque lhe convinha: comeu do bom e do melhor, 
de graga, no jantar coletivo, mas agora quer burlar a lei. 
Nada disso!
SECRETARIA: L& vem a velha! Ate eu me assustei. 
l a VELHA: (saindo de casa e correndo para o rapaz) 
Voce estd me procurando, meu amor?
UM RAPAZ: (recuando, assustado) Eu?
l a VELHA: Voce sim, bonitao! Vejo o desejo reluzindo
nos seus olhinhos!
UM RAPAZ: (& parte) Antes uma boa morte! (A velha) 
Deve haver algum engano...
( .. .)

UMA MO^A: Para onde voce estd arrastando esse ho- 
mem?
(...)
UMA MOCA: Voc§ est& louca? Voce nao ve logo? Mo- 
go como ele e, ele nao tern idade para deitar com voce, 
que podia ser mae dele! Se a moda pegar vai haver um 
incesto por ai! (Tenta afastar o rapaz da velha).
(...)
VALENTINA: Qual ser& a vinganga dela?
(...)
2a VELHA: (Dirigindo-se a moga) Ei, menina! Que 6 
que voce quer com esse rapazinho? E a lei, nao vale 
nada? O artigo primeiro e claro: ele deve deitar antes 
comigo!165

A solugao acaba sendo dada por Valentina que e a chefa da 
Constituigao e que ironicamente finda por decidir que o rapaz de- 
vera deitar com ela.

165 ARISTOFANES. A revolufdo das Mulheres, A greve do Sexo (Lisistrata). Trad.: M&rio da 
Gama Kury. Sao Paulo: Brasiliense, 1988, pp.83-87.

79



Na Revolugdo das mulheres a critica as disparidades e feita tan- 
to no que toca a economia, quanto em relagao as capacidades fisicas 
e intelectuais, pois nao ha ocupagao especifica para um determina- 
do sexo, porque os dois participam das atividades de acordo com a 
sua natureza. Porem, em todas elas a mulher aparece como um ser 
mais fragil do que o homem.

A Revolugdo das mulheres e articulada muito proximamente 
do que ocorre em Lisistrata, distando dessa pelo fato de ter sido 
pensada no pos-guerra em que estava em jogo dirimir as suas con- 
sequencias. A personagem Valentina (Praxagora) lidera as demais 
mulheres de Atenas, sendo tao eloquente quanto Lisistrata, e junto 
com elas impoe nova Constituigao que viria a por fim ao pauperis- 
mo. Para o desfecho da agao as mulheres ocupam a assembleia e as 
palavras iniciais da personagem principal nos dao a ver o ambiente, 
a metamorfose e os objetivos que norteiam a trama:

VALENTINA: (com uma lantema na mao e olhando 
ansiosa para as duas ruas) Sera possivel? Apesar de 
termos combinado tudo direitinho em nossa ultima re- 
uniao secreta, nenhuma das nossas correligionarias a- 
pareceu ate agora! E esta chegando a hora da assem
bleia! Temos de ocupar ja os lugares onde ate agora os 
homens publicos falavam das mulheres publicas. E ho
ra de sentar nossas (apontando para certa parte do cor- 
po) pessoas nos melhores lugares antes que cheguem la 
os homens. (Pausa; torna a olhar as duas ruas). Que es- 
tara acontecendo? Sera que nao conseguiram as barbas 
postigas? Ou terao tido dificuldades para roubar as 
roupas dos maridos?(...)166.

Aristofanes e explldto naquilo que critica, atacando os mais dis- 
tintos aspectos da experiencia ateniense. A enfase recai sobre os vicios, 
nao sendo propriamente dirigidas ao modelo de sociedade, tampouco ao 
regime democratico em si mesmo, mas ao nivel de ultra democratismo 
que ele chegou. Na compreensao de Brandao167, com que concordamos,

166 ARIST6FANES. Op.cit., 1988, p.54.
167 BRANDAO, Junito de Souza. Op.cit., p.77.
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Arist6fanes foi indubitavelmente um interprete no tea- 
tro daquilo que se pensava e nao se dizia, ou se dizia 
em voz baixa na Agora, porque nao se tinha coragem 
de dize-lo em voz alta nas tribunas.
Os politicos de Atenas, Cleao, Cleofonte, Hiperbolo, 
sao vergastados com uma audacia de linguagem, que 
nao se admitiriam hodiernamente nos paises mais de- 
mocrdticos do mundo, conforme se pode testificar em 
As ras, Os cavaleiros, Lisistrata, As vespas, As aves... 
Cleofonte, Cleao, Hiperbolo e, em parte, tambem Peri
cles, nao passam de charlataes vulgares que apodrece- 
ram o povo com o virus da demagogia.

Com o termino da Guerra do Peloponeso ocorreu o fim deste 
modelo de comedia. A comedia produzida no seculo IV a.C. adotou 
um tom mais moderado, menos direta em seu conteudo politico e 
social. A nova comedia seguiria no curso do modelo de sociedade 
que se implantava. Para Brandao "a pega As Ras e o canto de cisne da 
Comedia antiga"168. Mesmo algumas das pegas de Aristofanes ja a- 
presentam uma acentuada ruptura com o modelo comico antigo, a 
exemplo de As Tesmoforias, A Assembleia das mulheres e Pluto.

Sobre a Nova Comedia coloca-nos Finley169:

A Nova Comedia, que atingiu seu climax com Menan- 
dro, abandonou os assuntos correntes, as ideias politi- 
cas da epoca, e simultaneamente, a tem£tica social, pas- 
sou a ser uma comedia de costumes, respeitavel e segu- 
ra, tao pouco obscena como a comedia da Restauragao 
em Inglaterra, limitada a personagens imaginarios e a 
tramas convencionais e monotonas e sumarizada no ti- 
tulo da obra de Shakespeare -  descendente directa da 
Nova Comedia -  uma comedia de erros. (...)
(...) a Nova Comedia se adequava aos ultimos dias da 
independencia de Atenas, quando a polis lutava pela 
sobrevivencia, e, ainda mais, a Atenas politicamente 
morta do meio s6culo, ap6s Alexandre Magno.

168 Idem, ibidem, p.78.

FINLEY, M.I. Op.cit. p. 94.
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8 Memoria e TRADigAo Oral da Grecia Classica:
170Leituras de HerOdoto

Marinalva Vilar de Lima 
Michelly Pereira de Sousa Cordao

Os resultados das investigagoes de Herodoto de Hali- 
camassos sao apresentados aqui, para que a memoria 
dos acontecimentos nao se apague entre os homens 
com o passar do tempo, e para que feitos maravilhosos 
e admiraveis dos helenos e barbaros nao deixem de ser 
lembrados, inclusive as razdes pelas quais eles se guer- 
rearam170 171.

Essas sao as palavras com que Herodoto principia sua narra- 
tiva, abrindo o primeiro ato da Historia do conflito entre Gregos e 
Persas. Apresenta ao leitor as primeiras in d ica te s  dos argumentos 
que desenvolve e que constituirao a tradigao para o genero discur- 
sivo172: Historia.

170 Uma versao resumida das ideias desenvolvidas nesse texto foi apresentada por Mari
nalva Vilar de Lima, no Cuarto Coloquio Intemacional de Filologia Griega "Lenguaje, 
Discurso y Civilizacidn. De Grecia a la Modemidad" ocorrido em La Plata, na Argentina 
em julho de 2006.

171 Herodoto. Historias, trad.: M&rio da Gama Kury, Brasilia: Editora da UNB, 1985. Livro I, 
cap.l, p.19. Todas as citagoes foram retiradas da tradugao para a lingua portugue- 
sa de Mario da Gama Kury. Para este texto, tambem, consultamos outras tradu- 
goes das Historias de Herddoto. Ver tambem: HERODOTO. Historias, Livro 1°. 
trad.: Jose Ribeiro Ferreira e Maria de Fatima Silva, Lisboa-PT: Edigoes 70, 2002; 
HERODOTO. Historias, Trad.: J. Brito Broca, 2a.ed., Rio de Janeiro: Ediou- 
ro/Prestigio, 2001; HER6DOTO. Historias, trad.: M&rio da Gama Kury, Brasilia: 
Editora da UNB, 1985; HERODOTO. Los nueve libros de la Historia, Trad.: P. Barto- 
lome Pou, 7a.ed„ Madrid-ES: EDAF, 2004.

172 As distingoes entre os generos discursivos aparecem como preocupagao j4 nos di&logos 
platonicos, especialmente Fedro. A personagem Fedro dialoga com Socrates sobre urn 
discurso de Lisias que trata do amor. A primeira parte do dialogo 6 ocupada pela leitura 
do discurso "(...) descosido de Usias. Fala-se at do amor que e paixao e do amor que e sensatez.
Mas - Platao at pds, imitando talvez os retoricos a quern combatia -  o artificialismo proprio dos
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Explicitado nos parece esta o eixo a partir de que Herodoto 
aglutina a cena narrada: o apelo a construgao de uma memoria 
(mneme) em contraposigao ao esquecimento (amnesia). Distingue a 
memoria do esquecimento, mas afasta-se da compreensao de que o 
homem perfeito e aquele que jamais vem a perder a visao da verda- 
de, nao tendo, portanto necessidade do exercicio de rememoragao.

E possivel localizar, antes mesmo das Histdrias de Herodoto terem 
sido escritas, preocupagoes com a construgao de uma memoria coletiva, 
ainda que esta se apresente mais presa a recuperagao de uma memoria 
primordial, de base mitologica que vem a explicar aspectos da constitui- 
gao do cosmos; que procura sistematizar o universo dos deuses, a partir 
do encadeamento teogonico; e que estabelece os lagos entre os homens, 
recuperando suas genealogias, como ocorre nas obras dos poetas173.

discursos dos 'logografos', isto e, nos quais nao se encontra uma ideiajusta, sugestiva e verdadei- 
ramente fecunda, mas onde se podem perceber todas as regras da arte retorica" (PLATAO. Didlo- 
gos (Menon, Banquete, Fedro), trad.: Jorge Paleikat, Rio de Janeiro: Ediouro, s/d, p.129 -  
apresentagao do tradutor). Nos comentarios sobre o discurso de Lisias, Platao, a partir do 
uso da conversagao entre Socrates e Fedro, argumenta que nao basta ao orador a elo- 
qtiencia, devendo juntar a isso saber e exercicio. Apresenta um conjunto de argumenta- 
goes que toca nas muitas formas discursivas e os possiveis equivocos cometidos por aque- 
les que tenham o dominio da arte a que se langam. Portanto, se alguem deseja tomar-se 
musico deveria, em primeiro lugar, ter o dominio completo da teoria da harmonia, nao 
sendo o fato de saber manejar/ afinar instrumentos que lhe daria esta prerrogativa. Como 
nesse caso, para as demais artes Platao apresenta o que a elas 6 adequado, passando a 
apresentar uma argumentagao mais longa sobre a produgao retorica, sobre o que resume, 
a partir de uma fala que, no diilogo, e atribuida a Socrates: " Se e da tua natureza a eloqiien- 
cia, seras um orador apreciado, com a condigao dejuntares a isso saber e exercicio. Mas, se uma 
dessas condigoes tefalta, has de ser um orador imperfeito" (PLATAO. Op.cit., p.173). Arist6te- 
les, tamb6m, vai se preocupar com esta questao e, na Poetica, estabelece uma sistematiza- 
gao dos elementos constituidores dos distintos discursos produzidos na tradigao escritu- 
ristica helenica. Aponta os aspectos que cabem em cada modelo discursivo, tratando das 
distingoes entre eles e dos possiveis equivocos cometidos por seus produtores, ainda que 
o centro da obra seja a poesia (ARISTOTELES, HORACIO, LONGINO. A poetica classica, 
Trad.: Jaime Bruna, Sao Paulo: Cultrix, 1997).

173 Sobre o debate pode se consultar as obras de Homero, Hesiodo, Empedocles, Platao, 
Pit&goras, Plotino, Fedro, Santo Agostinho, Ordsio, etc. Veja tambem: ELIADE, Mircea.
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Compreensao que vai estar presente na doutrina platonica e 
que sera discutida, tanto a sua epoca (de Platao), pelo filosofo e por 
seus discipulos, quanto a posteriori, pelos neoplatonicos. Devendo-se 
considerar argumentos especificos presentes nas obras produzidas 
pela escola platdnica e neoplatonica. Pois que, apenas a titulo de 
exemplo, Platao trata das duas distintas concepgoes gregas de me
moria: "memoria primordial" e "memoria historica", bem como, 
apresenta o debate sobre o esquecimento, a ele precedente, trans- 
formando-os e os reinterpretando na elaboragao de sua doutrina. 
Para Platao aprender e rememorar.

E, consequentemente, atraves da fundagao de uma memoria 
que se molda aos limites da escritura, Herodoto coloca para a pos- 
teridade a possibilidade do exercicio de rememoragao (anamnesis)* 174 
dos acontecimentos.

Hk na Grecia, de acordo com as analises de Eliade, duas 
formas de valorizagao da memoria: 1. aquela que diz respeito e que 
regressa aos eventos primordiais, a que se langam os poetas (mas 
nao apenas eles) atraves da formagao de uma tradigao oral ou escri- 
ta de base cosmologica, genealdgica e teogonica; e 2. a que recupera 
existencias anteriores em nivel historico e pessoal175.

Ainda que localizemos em Herddoto uma grande mistura 
entre uma e outra compreensao da ideia de memoria176, pensando a

Mito e realidade. 4a. ed., Sao Paulo: Perspectiva, 1994; DUROZZOI, Gerard & ROUSSEL, 
Andre. Dicionario de Filosofia. Campinas-SP: Papirus, 1993 (verbetes: Academia, Alexan
dria, Platao, Plotino e Neoplatonismo).

174 Sobre estas questoes veja: ELIADE, Mircea, Mitologia da memoria e do esquecimento. In: 
 . Op. cit.

175 Idem, ibidem, p. 110.

176 Mistura que pode ser identificada na medida em que a obra estci repleta de digressoes 
que recuperam quadros genealbgicos, mitolbgicos, cosmolbgicos dos muitos povos de que 
narra os costumes e as tradigoes e que, tamb6m, se preocupa com a montagem de quadros 
narrativos sobre os personagens envolvidos no conflito e com o conflito enquanto aconte- 
cimento histbrico de que constrbi uma narrativa respeitando as muitas fontes que consul- 
ta. Portanto, nao h& ainda em Her6doto uma tomada de decisao em narrar apenas o acon- 
tecimento que dA sentido mais geral a sua obra. Maneira de narrar que em muito o distan-
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obra em ravel geral, e possivel considerar que, em uma dimensao 
mais conceitual, ele a apresenta dentro de uma concepgao que a 
associa diretamente com o esquecimento. Donde resulta que o 
combate, por ele construido, ao esquecimento se da atraves do re- 
gistro dos acontecimentos de forma escrita, que pereniza a memo- 
ria. Compreendemos que Herodoto ve a escritura como possibili- 
dade de (re)presentar o ausente e de, consequentemente, ativar a 
memoria.

Assim, podemos dizer que Herodoto constroi uma autoima- 
gem de sua obra como locus de materialidade que possibilita o e- 
xercicio de rememoragao. Acreditando que a escritura tern o poder 
de fazer os homens relembrarem os acontecimentos historicos que 
lhes precedera.

Logo, ao escrever os resultados de suas investigagoes, Hero
doto estabelece uma articulagao direta entre a narrativa historica e 
a memoria, talhando uma compreensao da escrita que a distingue 
da oralidade. Ainda que boa parte de suas recolhas se de no territo- 
rio da tradigao oral.

Assume o lugar de protagonista de deslocamentos de uma 
memoria em potencia (a partir da selegao dos acontecimentos que 
lhes servem para construir as tramas historicas), preservada pelos 
individuos que diz ter consultado; nos registros materiais que ain
da alcanga em suas viagens; e atraves de historias que recolhe em 
segunda mao.

Outorga a escritura o estatuto de conservadora da memoria 
dos acontecimentos, tendo esta a possibilidade de da vida ao mor- 
to. Perspectiva que lhe permite construir uma hierarquia no uni- 
verso da tradigao mimetica: a oralidade adquire um status inferior, 
ao ser pensada como modalidade que se preste a promover o exer-

cia de um Tucidides, por exemplo. Herodoto se mantem entre preocupagoes investigati- 
vas sobre o conflito em que se envolvem gregos e persas e uma imensa empolgagao diante 
das particularidades dos povos e lugares que visitou ou sobre os quais obteve informa- 
goes (a esse respeito o Livro II das Historias de Herodoto, em que trata do logos egipcio, e 
um exemplo de demonstragao do entusiasmo do historiador de Halicarnasso).
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cicio de rememoragao, conforme explicita ao tratar de cada infor- 
mante a que consulta, necessitando apresentar as versoes dos acon- 
tecimentos que escutou de uns e de outros. Preocupagao que o leva 
a marcar com enfase as diversas narrativas que recolhe sobre um 
mesmo acontecimento, em uma especie de dialogo com o leitor que 
parece deixar no ar a desconfianga com que trata as versoes que 
lhes foram informadas e que apresenta em sua obra. Vejamos, en- 
tao, a amostragem que recortamos das Historias e apresentamos a 
seguir:

Essa e a versao dos persas quanto a tais acontecimen- 
tos; (...) mas os fenlcios nao estao de acordo com os 
persas(...), Sao essas as versSes dos persas e fenlcios177. 
Dizem os Corfntios (e os lesbios concordam com eles)178. 
Essa e a historia contada pelos corfntios e lesbios179. 
Segundo dizem os proprios lacedemonios180.
Essa e a versao apresentada pelos cretenses da Historia 
dos Curios, mas os prdprios carios nao concordam com 
os cretenses181...

Sao versoes que confronta, podendo ser opostas ou concor- 
dantes, mas, que parecem estar articuladas com o intuito de lhes da 
salvo conduto de que nao seria ele, Herodoto, o responsavel pelos 
erros, que porventura, pudesse vir a cometer ao construir as tramas 
a que se langa; a isso se pode agregar que, agindo assim deixa ao 
leitor o espago de julgamento das narrativas "postas nas bocas" das 
testemunhas dos acontecimentos, podendo este tomar partido pela 
versao que lhe parega mais verossimil.

Sua atitude e, por outro lado, a de se colocar em uma posigao 
distinta (superior) daquelas de seus muitos informantes, visto que 
nao se limita a construir a trama historica com base apenas na tra- 
digao oral. Percepgao que explicita nas passagens em que relata

177 HER6DOTO. Historias, LIVRO I, cap.5, p.20.

178 Idem, ibidem, cap.23, p.25.

179 Idem, ibidem, cap.24, p.25.

180 Idem, ibidem, cap. 64, p.38.

181 Idem, ibidem, cap.171, p. 74.
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suas viagens e as observagoes, delas provenientes, nos lugares por 
onde esteve, acessando narrativas que, ele proprio, teria escutado 
ou as experiencias de ritos e cerimonias com que tivera contato, 
visto que, conforme afirma, k sua epoca ainda eram realizadas. A- 
tribui maior peso de verossimilhanga as historias que deixaram al- 
guma reminiscencia materializada ou que, tratando-se de praticas 
ritualfsticas, pode presenciar sua manutengao in loco. Entao vejamos:

Eu mesmo sei que as coisas se passaram assim, pois 
ouvi o relato dos proprios delfios182.
Todas essas oferendas ainda existiam no meu tempo, 
mas outras desapareceram183.
A proposito desses costumes posso falar com certeza 
porque os conhego184.
De mais ninguem consegui ouvir qualquer coisa. Eis, 
porem, as informagoes obtidas na mais ampla indaga- 
gao que pude fazer, atraves de minhas proprias via
gens e do que vi indo ate Elefantina, e alem daquele 
ponto atraves de respostas is  minhas perguntas (,..)185.

Acreditamos que e ja Herodoto o construtor de uma clara 
distingao entre os "memorialistas" (aqui visualizados nos infor- 
mantes a que Herodoto consulta) e a narrativa historiografica, dis- 
tinguindo-se esta ultima das narrativas memorialistas por:

1. tratar-se de um discurso escriturario;
2. construir-se a partir da recolha de versoes dos acontecimentos;
3. submeter-se ao crivo da verossimilhanga.

E perceptivel em nosso historiador a plena consciencia da 
importancia da "palavra186" na Atenas que conhecera. Entretanto, e

182 Herodoto. Historias, cap.20, p.24.

183 Idem, ibidem, cap.92, p.49.

184 Idem, ibidem, cap.140, p.65.

185 Idem, ibidem, LIVRO II, cap.29, p.97.

186 Sobre a importancia da palavra na Gracia Werner Jaeger, na obra Paideia: aformagdo do 
homem grego, argumenta (ao buscar definir o sentido da arete grega) que, ja em Homero, e 
possivel ser esta verificada, para o que nos diz que, no livro IX da Iliada, o velho Fenix, 
educador de Aquiles, "o heroi-prototipo dos gregos", "recorda ao jovem o fim para que 
foi educado: 'para ambas as coisas: proferir palavras e realizar aloes'" (p.30). Tambem
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preciso lembrar que suas historias, ainda que possam ter sido lidas 
para um auditorio, nao foram construidas a partir de preocupagoes 
advindas do territorio do oral e do vocal187. Assim, e dentro da tra- 
digao escrita em prosa que Herodoto vai verter suas investigagoes, 
inovando em relagao a prosa dos logografos por preocupar-se em 
construir uma narrativa de um acontecimento de carater universal 
e ao faze-lo assumir o lugar do olho e do ouvido que capta as expe- 
riencias vividas pelos personagens envolvidos188.

Atitude que lhe confere um lugar de fala em que o exercicio 
da alteridade estabelece o tom para suas narrativas. A Herodoto 
interessa apresentar as muitas facetas do conflito que se dedica a 
historiar, visto serem estas leitmotiv da obra, mas o faz a partir da 
apresentagao dos logoi dos distintos povos e lugares que acessa. 
Nesse sentido, e possivel visualizar na obra espagos amplamente 
dedicados a narrativa do conflito (4 livros finais) em que nao ape- 
nas narra o momento do encontro dos guerreiros em armas, mas 
mesmo, a estilizagao e os emblemas que distinguem aliados de ali- 
ados e estes de seus oponentes. Por outro lado, os primeiros livros 
(5 primeiros) nos possibilitam acessar os logoi de povos pouco co- 
nhecidos e, mesmo, completamente distantes dos modelos gregos 
de ser. Ainda que disso resulte uma hierarquizagao dos povos, 
construida a partir do espelhamento na tradigao helenica. Haven-

Jaeger trata da questao nos demais periodos, tomando outras obras como fonte para suas 
argumentagoes. Para os periodos arcaico e cl&ssico veja as discussoes que faz Jean-Pierre 
Vernant na obra As origens do pensamento grego em que faz uma anSlise comparativa entre 
o exercicio da cidadania entre os atenienses e os espartanos, apontando para uma Atenas 
em que estd na argumentagao o principal artificio de inclusao do cidadao nas discussoes 
politicas de sua cidade, sendo o discurso politico que vem a assinalar e a inserir os cida- 
daos no espago da politica. Jean-Frangois ChAtelet em Historia das ideias politicas, tambem, 
analisa o peso da argumentagao no universo da polis grega e tece considera?oes sobre o 
pensamento de Herodoto no campo da politica.

187 Sobre a distingao entre oralidade e vocalidade veja: ZUMTHOR, Paul, A letra e a voz: a 
'literatura' medieval. Sao Paulo: Companhia das letras, 1993.

188 Cf. HARTOG, Frangois. O espelho de Herodoto: ensaio sobre a representagao do outro. 
Trad.: Jacyntho Lins Brandao, Belo Horizonte-MG: Editora da UFMG, 1999.
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do, como ja analisou Hartog189, graus de grecidade que utiliza na 
romparagao que faz, por exemplo, entre gregos e persas, persas e 
c*tas, citas e amazonas, dentre outras.

189 Idem, ibidem.
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9 Historia e Poesia no Mundo Antigo: A NogAo
DE VEROSSIMILHAN<^A

Michelly Pereira de Sousa Cordao 
Marinalva Vilar de Lima

A separagao levada a efeito pelos historiadores positivistas 
do seculo XIX entre o discurso historiografico e o literario190, nao se 
observava entre os historiadores antigos, compreensao que se tor- 
nou posslvel ao estabelecermos interlocugoes com autores, como 
Herodoto, Tucidides e Tito Livio, em cujas obras visualizamos ele- 
mentos de carater poetico. Tragos estilisticos de seus textos nos le- 
vam a aproxima-los das obras dos poetas Homero e Virgilio, por 
exemplo. Herodoto191, ao narrar nos ultimos livros de suas Histo- 
rias, as batalhas decisivas da guerra entre gregos e persas, nos pro- 
voca a lembranga da experiencia de leitura da guerra de Troia, nar- 
rada por Homero na Iliada. Ambos constroem obras providas de um 
estilo narrativo que nos permitem, enquanto leitores, imaginar cada 
movimento dos corpos dos homens que ora lutavam nas guerras, 
dada a descrigao detalhada com que descrevem as agoes humanas.

Segundo Nelson Schapochnik192, tratou-se de uma separagao 
estrategica, estabelecida pelos historiadores que naquele seculo se 
profissionalizaram, para legitimarem a historiografia enquanto 
provida de uma cientificidade, carater que poderia ser elevado com 
a supressao do aspecto narrativo da representagao historica.

Por outro lado, nos referidos textos classicos visualiza-se 
consideraveis distingoes entre os dois generos. Distingoes explicita-

190 SCHAPOCHNIK, Nelson. As figuragdes do discurso da historia. In: MALERBA, Jurandir 
(org.). A velha historia: teoria, metodo e historiografia. Campinas: Papirus, 1996, p. 169.

191 HERODOTOS. Historia. Trad.: Mirio da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1988.

192 SCHAPOCHNIK, Nelson. Op., cit., p. 169.
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das por Aristoteles193 194 que, ao promover uma sistematizagao das 
diferentes especies do genero poetico, se preocupou em estabelecer 
fronteiras entre poesia e historia, considerando que a forma (verso 
ou prosa) de uma obra nao constitui o caminho para faze-lo. Para 
ele, ambos os generos se diferenciam porque a historia conta os fei- 
tos particulares que realmente aconteceram, ao passo que a poesia 
imita o que poderia acontecer do "(...) ponto de vista da verossimilhan- 
ga ou da necessidade”19i. A poesia (epopeia, tragedia, comedia, etc.), 
portanto, se distinguiria entre os generos discursivos, por seu cara- 
ter verossxmil (eikds), se constituindo de imitagdes (criagoes) de agoes 
(;mythoi). O poietes significa criador; logo, seu gesto de mimetizagao 
implica tambem em um gesto de criagao.

Platao195, antes de Aristoteles, ja havia conceituado a nogao 
de mimesis, associando-a tambem ao exercicio do poeta, cujas pro- 
dugoes se encontrariam afastadas em tres graus da realidade supe
rior (a Ideia), na medida em que imitavam obras do "mundo mate
rial" que, por seu lado, eram constituidas por aparencias do real (a 
Ideia). Tomando Homero como exemplo, Platao considera que o 
imitador nao alcanga a ciencia das coisas que representa, nem pos- 
sui a opiniao reta, colocando ainda que o poeta produz fantasmas, 
se localizando numa "infinita distancia do verdadeiro"196. Essa per- 
cepgao e tomada por Aristoteles como ponto de partida para definir 
a poesia como imitagao das agoes humanas. Todavia, a diferenga de 
Platao, valoriza a poesia enquanto mimesis, considerando-a uma 
ciencia por se referir ao geral197.

193 ARISTOTELES. Arte Poetica. In:_____ et al. A Po6tica Cl&ssica. Trad.: Jaime Bruna. Sao
Paulo: Ed. Cultrix, 1997. Ressalte-se que Aristdteles tem como preocupagao central nesta 
obra abordar as distintas especies de poesia e suas respectivas marcas; donde coloca o 
debate acerca da historia, genero que nao aparece na ordem de seus interesses, apenas 
para fundamentar sua nogao de poesia.

194ARISTOTELES. Op., cit., p. 28.

195 PLATAO. A Republica. Trad.: J. Guinsburg. Sao Paulo: Difel, 1973, V. II.

196 Idem, ibidem, p. 235.

197 Idem, ibidem, p. 138.
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Por outro lado, se Platao considera a existencia de tres espe- 
cies de realidades, ainda que acredite numa verdade superior, nao 
nega ao menos, o carater verossimil das outras. A ideia da coisa e a 
realidade; a obra de artesao, por exemplo, 6 a aparencia do real e a 
pintura/poesia e a imitagao da aparencia e, dessa maneira, se loca- 
liza num espago mais distante do real. Portanto, Platao nao consi
dera como falsas as imitagoes, mas como realidades inferiores, a- 
creditando na existencia de uma verdade por excelencia. Deslocan- 
do-nos para a pratica do historiador, poderiamos dizer que esse, no 
geral, procura apontar uma versao mais verossimil, ainda que con- 
sidere a existencia de versbes variadas.

Aristdteles198 199 deixa claro que o verossimil da poesia (o eikos) 
por ele comentado nao constitui o falso que, por sua vez, se refere 
ao que seria impossivel de acontecer, considerando-se a unidade 
"racional" de uma obra. No geral, o genero poetico narra o my- 
thos199 criado pelos poetas segimdo sua verossimilhanga e necessi- 
dade, pois que nao se trata de uma criagao aleatoria, desvinculada 
das possibilidades de ter acontecido. Por outro lado, Aristoteles 
considera o que chama de mythoi episodicos como criagoes meno- 
res, por constituirem uma composigao nao decorrente da verossi
milhanga e/ou da necessidade. Trata-se de mythoi que, por nao se- 
rem verossimeis/possiveis sao desmerecidos pelo filosofo, consti- 
tuindo-se o que se poderia designar de "falsos" e, portanto, de ex- 
periencias completamente impossiveis de acontecer.

Horacio, poeta latino do sec. I a. C., considera que "a pintores 
e poetas sempre assistiu ajusta liberdade de ousar seja o que for"200, toda- 
via aponta limites para essa liberdade, na medida em que admoesta 
ao poeta que nao lhe e permitido reunir objetos que, uma vez jun
tos, nao resultem em unidade. Nao seria cabivel, por exemplo, es-

198 ARIST6TELES. Op., cit.

199 Aquilo que se conta, fibula. Para a tradugao dos termos usados em grego neste texto, 
consultamos o vocabulirio inserido no livro: MURACHCO, Henrique. Lingua Grega: visao 
semantica, logica, organica efuncional. Sao Paulo/Petrdpolis: Vozes, 2003, p. 437-675.

200 HORACIO. Arte Poetica. In: ARISTOTELES et al. Op., cit, p. 55.
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tabelecer uma ligagao entre uma cabega humana e um pescogo de 
cavalo, pois que sua combinagao nao resultaria num ser uno, o ide
al da poesia, segundo Horacio. Esse desmerece poetas que inserem 
objetos em situagoes impossiveis de acontecer, donde se observa 
uma influencia de Aristoteles, criticando aquele que "(...) recorre ao 
maravilhoso -para dar variedade a materia una e acaba pintando golfinhos 
no mato ejavalis nas ondas"20t.

Horacio, ao considerar ainda que a poesia nao se distancia 
da realidade, uma vez que narra coisas uteis e agradaveis a vida, 
coopera na nossa argumentagao de que na antiguidade, a poesia 
nao estava associada a ideia de ficgao, conceito por vezes usado 
contemporaneamente para se designar os textos literarios. Dessa 
forma, ao associarmos historia e poesia, nao estamos construindo 
para a segunda um lugar como um discurso ficcional, visto que 
poesia, ao menos na antiguidade, se associava ao possivel, campo 
ao qual a historia, tambem, se associava, ainda que estabelecesse 
uma relagao diferenciada com ele.

De forma analoga ao exercicio de Aristoteles em face da poe
sia, Cicero201 202 se preocupou em estabelecer as marcas que, aos seus 
olhos, singularizavam a oratoria em relagao aos outros discursos, 
apontando caracteristicas que aproximam o orador e o historiador, 
como tambem, o orador e o poeta, ao mesmo tempo em que alerta 
para as diferengas entre esses pares. Para Cicero, a historia se preo- 
cupa com os fatos que realmente aconteceram, nao os narrando 
com elocutio (elocugao)203, carater especifico da oratoria. Por sua 
vez, a poesia, se preocupa menos com os fatos do que com a forma

201 Idem, ibidem, p. 55-56. A esse respeito ver, tambem, o dialogo de Platao, Fedro.

202 CICERON. El Orador. Trad.: E. Sanchez Salor. Madrid: Alianza Editorial, 2004, p. 45.

203 Ressalte-se que essa histdria sobre a qual Cicero comenta se trata da escrita dos Anais, 
por ele rebaixada na obra De oratore, na medida em que considera necessario se estabele
cer uma historia com base na eloquencia forense, exercicio nao desenvolvido pelos analis- 
tas, segundo ele.
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e, nesse sentido, se distancia tanto da oratoria como da historia, 
pois que as ultimas se interessam, sobretudo pelos fatos204.

Por outro lado, no De oratore Cicero, para quem a historia era 
fungao do orador, chama a atengao para a necessidade do historia- 
dor adornar os fatos narrados, por meio da eloquencia forense. 
Desqualifica a produgao dos "grandes Anais", materiais construi- 
dos pelos pontifices maximos para a conservagao da memoria ofici- 
al de Roma. Tratava-se de escritos sobre "todos" os acontecimentos 
do ano, inscritos numa tabua branca, exposta na casa dos pontifices 
que, dessa forma, possibilitavam ao povo (populus) conhece-los. 
Segundo Cicero, "muitos seguiram essa forma de redagdo que, sem or- 
namento algum, deixou arenas os monumentos relativos aos tempos, aos 
homens, aos lugares, aos acontecimentos"205. Os analistas, para ele, e- 
ram apenas narradores de fatos e, por isso, ausentava em suas pro- 
dugoes embelezamento e eloquencia. Exercicio que parece ter sido 
promovido pelo historiador romano Tito Livio (sec. I a.C.) que, em 
hipotese, se apropriou das teses ciceronianas, na medida em que 
sua Ab urbe condita libri (Historia de Roma)206, 6 marcada por um 
carater literario e oratorio que, todavia, nao diminui seu aspecto 
historiografico.

Polibio207, em provavel resposta a Aristoteles, demarca fron- 
teiras rigidas entre a historia e a especie da poesia chamada trage- 
dia, colocando que a esta caberia criar experiencias que poderiam 
ter acontecido, mediante o uso de expedientes que provocassem 
emogoes no publico. Ao historiador, todavia, cumpriria tao somen- 
te "(...) registrar os fatos e as palavras reais por mais banais que sejam 
(■■■) "208. Ao colocar que o tragediografo pode/deve fascinar os ou-

2M CICER6N. Op., cit.

205 CICERO apud HARTOG, Frangois. A Historia de Homero a Santo Agostinho. Trad.: Jacyn- 
tho Lins Brandao. Belo Horizonte: UFMG, 2001, p. 145.

206 TITO LfVIO. Historia de Roma. Trad.: Paulo Matos Peixoto. Sao Paulo: Paumape, 1989 
(V. I-VI).

207 POLfBIOS. Historia. Trad.: M4rio da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1996.

208 Idem, ibidem, p. 123.
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vintes com a verossimilhanga dos discursos (pithanotaton logon) e 
que, ao historiador, por sua vez, caberia instruir aquele com uma 
narrativa veridica dos fatos, Polibio tenta retirar da escrita da histo- 
ria o elo que a ligava a poesia: a ideia de verossimilhanga. Alem 
disso, responde as teorizagoes de Aristoteles, tentando construir 
uma superioridade para a historia em relagao a poesia209.

Segundo Frangois Hartog210, o historiador grego concebe a 
tragedia enquanto um discurso associado ao verosslmil/persuasivo 
(pithanon), que difere do verossimil (eikos) aristotelico, visto se asso- 
ciar ao engano/falso (pseudos). O eikos se articula a atividade mime- 
tica do poeta, criador de mythoi, segundo Aristoteles. Por outro la- 
do, Polibio afirma se pautar num discurso verdadeiro (alethinon 
logon), voltado para o beneficio daqueles que desejam aprender211. 
Dai a nogao de uma historia pragmatica, util aos leitores.

A mimesis aristotelica, conforme Hartog, se constitui de re- 
presentagoes de agoes, se tratando de um conceito ligado especifi- 
camente a poesia. Assim, para Aristoteles, a historia nao trata de 
imitagao (mimesis), nem de criagao {poiesis). Constitui-se de uma 
narrativa que diz o que aconteceu (legein td gendmena), ao passo que 
a poesia cria o que aconteceu (poiein td gendmena), com base no ve
rossimil. Por outro lado, Hartog coloca que Polibio considera a his
toria como mythos, conforme o significado aristotelico, na medida 
em que a concebe, tambem, como uma narragao de uma unica agao, 
provida de inicio, meio e fim, caracteristica que, para Aristoteles, 
seria especifica a poesia. A historia, para esse, expoe um unico 
tempo e nao uma unica agao212; dai se constituir de uma narrativa 
de eventos particulares, localizados num so tempo, ao passo que a 
poesia daria conta do geral, do universal.

209 HARTOG, Frangois. Op., cit., p. 139.
2,0 Idem, ibidem.

211 HARTOG, Frangois. Op., cit., p. 119.

212 ARISTOTELES. Op., cit., p. 45.
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Hartog coloca que Pollbio desloca para a historia a nogao de 
mythos, "(...) mas ignora tranquilamente a questao da mimesis"213. 
Logo, "se a historia e um mythos (mesmo veridico), deve logica- 
mente corresponder & mimesis e estar do lado da poiesis"214. Con- 
tudo, Hartog diz ainda que isso nao significa muita coisa, visto que, 
para Polibio, o historiador lida com experiencias e, a partir do “o- 
lho", narra o verdadeiro.

Polibio, pois, promove uma separagao considerbvel entre 
poesia e historia, tanto afirmando que a historia nao deve escrever 
textos agradaveis para emocionar o publico, ja que se trata de um 
conhecimento pragmatico, como considerando que o verossimil 
estb ligado apenas a poesia, visto que a historia se associa apenas 
ao verdadeiro. Nesse sentido, Polibio se distancia de Tucidides e de 
Herodoto, cujas obras possuem uma dimensao poetica, no sentido 
de narrarem (e afirmarem, por vezes, faze-lo) o verossimil, na me- 
dida em que produziu uma escrita essencialmente pragmatica, 
termo que advem em grego de pragmatos (fato, coisa, pratico). Su- 
gere, assim, uma narrativa desvinculada de elementos poeticos e 
associada, sobretudo, a fatos objetivos, donde a histbria deveria 
constituir um conhecimento util/pragmatico ao futuro, a quern en- 
sinara.

Conforme Polibio, o conhecimento direto dos fatos, por meio 
dos "olhos", instrumento que, segundo ele e os gregos, se sobrepu- 
nha aos ouvidos, constituia o objetivo principal da historia. Para 
ele, um dos caminhos possiveis ao historiador para a realizagao da 
pesquisa histbrica constituia o uso de livros, cujos escritores, por- 
ventura encontrados nas bibliotecas disponiveis, deveriam ser cote- 
jados entre si, exercicio que lhe possibilitaria a produgao de uma 
escrita com mais facilidade e comodismo. Por outro lado, a investi- 
gagao direta, a partir da "vista", "constitui a parte mais importante da 
Historia''215 e, ao mesmo tempo, a mais dificil e laboriosa. Apenas

213 HARTOG, Francois. Op., cit., p. 140.

214 Idem, ibidem.

2«  POLIBIOS. Op., cit., p. 418.
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da ultima forma seria possivel ao historiador alcangar a verdade 
dos fatos acontecidos, conforme a percepgao polibiana.

Tucidides esclarece bem a distingao entre a tarefa dos poetas 
e a sua como historiador, afirmando que, se sua obra a partir de 
evidencias (tekmerion), construiu uma descrigao dos fatos da anti- 
guidade anteriores a guerra do peloponeso muito proxima de como 
eles aconteceram, os cantos dos poetas, constituidos por adornos e 
amplificagoes, bem como, o exercicio dos logografos, cujas obras 
teriam se preocupado, sobretudo em agradar aos ouvidos do publi
co, nao possuiam credibilidade, "(...) uma vez que suas estdrias ndo 
podem ser verificadas, e eles em sua maioria se enveredaram, com o passar 
do tempo, para a regiao da fabula (mythodes) (,..)"216. Tucidides, portan- 
to, observa que a diferenga essencial da historia em relagao a poesia 
era localizada no exercicio, promovido apenas pelo produtor da 
primeira, de investigar, a partir de tekmerion (evidencias, indicios), 
o carater verdadeiro dos fatos.

Por outro lado, Tucidides ao perceber as dificuldades de nar- 
rar com precisao os discursos que ouviu e/ou aqueles que lhes fo- 
ram ditos por outras fontes, visto nao os recordar, afirma que os 
reproduzira com as palavras que considerava que os oradores de- 
veriam ter usado, dada a circunstancia e a necessidade da epoca, 
ressaltando ainda que aderiu ao significado geral do que foi dito 
pelos oradores217.

Os exercicios do poeta e do historiador, entao, se encontram 
imbricados na obra de Tucidides, ainda que, conforme colocamos 
anteriormente, o historiador tenha apresentado as diferengas entre 
ambos. Dado compreensivel pela propria percepgao de que nao 
havia uma separagao sistematizada entre poesia e historia, exercicio 
promovido apenas por Aristoteles, um seculo mais tarde.

Contudo, Tucidides, diferentemente dos poetas, tern como 
referenda a circunstancia historica da epoca do pronunciamento

216 TUCIDIDES. Historia da Guerra do Peloponeso. Trad.: Mario da Gama Kury. Brasilia: Ed. 
UnB, 1986, p. 28.

217 Idem, ibidem.

98



dos discursos, fato que lhe concede um minimo de suporte para a 
elaboragao daqueles. Tendo um vasto conhecimento sobre a guerra 
do Peloponeso, da qual afirma ter participado como militar, o his- 
toriador construiu os discursos, provido de um mmimo de referen
da, visto que ele proprio escutou alguns deles, ainda que afirme 
nao se lembrar dos mesmos.

Tucidides constroi os discursos a partir de uma estrategia 
textual, visto que, quando coloca em sua obra, por exemplo, o su- 
posto discurso funebre de Pericles218 pelo qual este glorifica os ate- 
nienses mortos numa das primeiras batalhas da guerra, o faz, so- 
bretudo para elogiar a democracia ateniense, ja que coloca Pericles 
fazendo referenda a mesma. Dessa forma, construir os discursos 
dos oradores constitui um instrumento narrativo atraves do qual o 
historiador pode inserir suas compreensoes de mundo, uma vez 
que, se defende uma historia verdadeira, nao pode faze-lo no corpus 
restante do texto. Tucidides, por fim, usa Pericles para colocar aqui- 
lo que pensa sobre Atenas e, por consequencia, para elogiar sua 
cidade-estado.

No tratamento dos discursos, o historiador aparenta se colo
car como um narrador do provavel, ao passo que no corpus da nar- 
rativa tenta se apresentar como um escritor preocupado em dizer a 
verdade (aletheia) do que aconteceu. Suposta "contradigao" que le- 
vou Jacqueline Romilly219 a analisar a obra de Tucidides, se preo- 
cupando em observar como a mesma constitui resultado da cons- 
trugao subjetiva, da interpretagao e da criagao do historiador que, 
com base em sua inteligencia e razao, "(...) realizou o paradoxo de ser- 
vir-se da objetividade mais rigorosa para a elaboragao mais pessoal"220. 
Dos discursos "criados" aos fatos "reproduzidos", Romilly observa 
usos de "procedimentos de relato" na obra do historiador, nao 
compreendendo aqueles como providos de um carater diferenciado

TUCIDIDES. Op., cit., p. 97-102.

219 ROMILLY, Jacqueline. Historia e razao em Tucidides. Trad.: Tomas Rosa Bueno. 
Brasilia: UnB, 1998.

220 Idem, ibidem, p. 15.
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do restante da narrativa por serem apenas provaveis, ao passo que 
essa demonstraria uma maior preocupagao com a verdade.

Afirmar que Tucidides construiu procedimentos de relato 
nao implica, por outra parte, em negar seu esforgo de investigagao 
para construir a sua verdade sobre os fatos narrados. Esforgo que 
demonstra ao colocar que procurara "(...) investigar cada detalhe com 
o maior rigor posswel, seja no caso de eventos dos quais eu mesmo partici- 
pei, seja naqueles a respeito dos quais obtive informagoes de terceiros"221.

No dialogo Sofista222, Platao demonstra sua concepgao de 
discurso (o logos) como a relagao entre nomes, ligados a sujeitos, e 
verbos, ligados a agoes, nao denominando de discursos os enuncia- 
dos que apenas nomeiam, pois que considera como logos apenas os 
discursos relativos a coisas que "sao", "foram ", "se tornaram" ou 
"ainda serao". Senao, vejamos: "nao se limitando a nomear, mas permi- 
tindo-nos ver que algo aconteceu, entrelagando verbos e nomes. Assim, 
dissemos que ele [o logos] discorre, e nao somente que nomeia, e, a esse 
entrelagamento, demos o nome de discurso"223. Logo, o discurso narra 
uma agao promovida por homens e nao apenas nomeia ideias.

Compreensao que contribui para pensarmos o debate que 
tern sido alimentado na Academia na contemporaneidade sobre a 
relagao entre os discursos e as experiencias humanas. Se seguirmos 
as contribuigoes de Platao, poderemos ter elementos para defender 
a existencia de um real a ser representado e, mais do que isso, a 
existencia de uma tradigao de escritura classica que tern como pre
ocupagao promover imitagoes das agdes humanas. Platao e emble- 
m&tico: "o discurso, desde que ele e, e necessariamente um discurso sobre 
alguma coisa; pois sobre o nada e impossivel haver discurso''224.

Mais adiante, Platao afirma que os discursos tratam de coi
sas falsas e verdadeiras e, nesse sentido, apresenta uma postura

221 TUCIDIDES. Op., cit., p. 28.

222 PLATAO. Sofista. In: Di&logos. Trad.: Jorge Paleikat; Joao Costa. Sao Paulo: Editor Vic
tor Civita, 1972, pp. 135-203.

223 Idem, ibidem, p. 196.

224 PLATAO. Op„ cit., 1972, p. 196.
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que sera, posteriormente, apropriada por Aristoteles para a siste- 
matizagao dos generos de escrita, conforme ja comentamos. No So- 
fista, o Estrangeiro, um dos personagens do dialogo, apos construir 
dois curtos discursos sobre Teeteto, o outro personagem, afirma 
que ambos possuem qualidades distintas, pois que um era falso e o 
outro era verdadeiro. Este diz "o que e tal como e" e o falso diz 
"outra coisa que aquela que e", isto e, diz aquilo que nao e. Platao, 
nesse sentido, considera que h& seres e nao-seres, compreensao que 
se contrapbe a percepgao dos sofistas de que todos os discursos 
podem ser igualmente verdadeiros.

Platao se esforga para assegurar ao discurso da filosofia um 
lugar entre os generos que dizem o Ser. Dai sua querela contra pes- 
soas que, segundo ele, desejavam separar "tudo de tudo", na me- 
dida em que isolavam a coisa de todo o resto e, logo, separavam o 
logos do Ser. Referindo-se a este, Platao coloca: "Se dele fdssemos pri- 
vados, recusando-lhe absolutamente o ser, isso significaria negar-nos toda 
possibilidade de discorrer sobre o que quer que fosse, e dele estariamos pri- 
vados se concorddssemos que absolutamente nada se associa a nada"225.

No Fedro, Platao constroi um dialogo sobre a retorica, inici- 
ando-o com uma colocagao de Fedro em que apresenta uma certa 
concepgao que reduz a retorica a "ilusoes":

(...) ouvi dizer que para quem deseja tom ar-se um ora- 
dor consumado, nao se tom a necessdrio um conheci- 
mento perfeito do que 6 realmente justo, mas sim do 
que parece justo aos olhos da maioria, que e quem de
cide, em ultima instancia. Tao-pouco precisa de saber 
realmente o que 6 bom ou belo, bastando-lhe saber o 
que parece se-lo, pois a persuasao se consegue, nao 
com a verdade, mas com o que aparenta ser verdade226.

Para refutar a referida opiniao, Platao constroi argumentos 
que o leva a conclusao de que, com efeito, os discursos retoricos 
constituem apenas uma aparencia do real, contudo, trata-se daque- 
les elaborados pelos individuos que comungam com essa opiniao:

225 PLATAO. Op., cit., 1972, p. 193.

226 PLATAO. Fedro. Trad.: Pinharanda Gomes. Lisboa: Guimaraes editores, 2000, p. 87.
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os sofistas, homens que, segundo ele, apenas procuram a sabedoria 
por nao a terem introduzida na alma, como ocorre com os "verda- 
deiros sabios". Para ele, ha uma retorica louvavel, constituida por 
uma verdade e nao por opinioes227, ao contrario do que dizem Ti- 
sias e Gorgias, homens que "(...) demonstraram que o provdvel deve ser 
mais respeitado do que o verdadeiro e que, por magia da palavra, as coisas 
aparentemente pequenas se tomam grandes e as grandes pequenas"228. 
Para Platao, as artes dos homens por ele criticados na maioria de 
seus dialogos, nao constituem a verdadeira "arte retorica" que, por 
sua vez, e provida de regras proprias, visando a verdade e nao a- 
penas a sua aparencia.

O conceito de falso, para Aristoteles e Platao, pois, esta asso- 
ciado a produgao dos sofistas, figuras que nem constroem logos, 
nem mythos e, portanto, se localizam em espagos distintos daqueles 
por onde historiadores e poetas circulam.

Nesse sentido, ainda que suas referencias se associem ao lo
gos construldo pelos bons filosofos, Platao nos permite argumentar 
que o historiador e tambem um produtor e narrador de logos, termo 
que aparece nas obras de Herodoto (os logoi dos persas, por exem- 
plo), Tucidides e Polibio. Por outro lado, com a leitura dos comen- 
tarios de Aristoteles sobre a arte poetica, percebemos que o poeta e 
um criador de mythos. Considerando que logos e mythos, segundo 
Hartog229, constituiam conceitos imbricados no mundo anti- 
go/ grego, poderemos dizer que historia e poesia tambem o eram.

Convem ressaltar, por outra parte, que nas obras dos citados 
historiadores a ideia de logos prevalece, donde compreendemos que 
nisso poderia residir a diferenga principal entre historia e poesia. 
Conforme Detienne230, por exemplo, em todos os nove livros de

227 Idem, ibidem, p. 94.

228 Idem, ibidem, p. 104.

229 HARTOG, Francois. Os antigos, o passado e o presente. Trad.: Sonia Lacerda et al. Brasilia: 
UnB, 2003, p. 35-51.

230 Cf.: DETIENNE, Marcel apud MORELO, Sonila. A relativizagdo da verdade em 
Herodoto. Belo Horizonte: UFMG, 2001 (dissertagao de mestrado), p. 40.
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Herodoto, a palavra mythos aparece apenas duas vezes, colocando 
que o historiador narrou, sobretudo, os logoi dos povos com quem 
estabeleceu contatos. Tucidides coloca que em sua obra nao se en- 
contrara o mythodes (o fabuloso). Polibio afirma que o historiador 
lida com logon alethinon (discursos verdadeiros). Tito Livio, por ou- 
tra parte, naim fabulae e res gestae (coisas acontecidas), demonstran- 
do um diferencial em relagao aos historiadores gregos supracita- 
dos, pois que, ao inves de procurar estabelecer uma historia sobre 
fatos recentes, tradigao especifica aos gregos, estende sua narrativa 
ate os primordios da fundagao de Roma. Contexto a ele acesslvel, 
sobretudo pela fama (o que se diz) e pela fabula, palavras cujas ori- 
gens etimologicas se associam ao verbo falar.

Na obra de Tucidides, a nogao de verosslmil nao esta associ- 
ada ao fabuloso (mythodes), conforme ele afirma e sugere, mas aqui- 
lo que ele narra segundo o prov&vel. Logo, estd associado a narra- 
gao de experiencias que, por evidencia, aconteceram. De toda for
ma, se seguirmos suas proprias teorizagoes, Tucidides, ao se referir 
aos discursos, parece agir como uma especie de poeta revestido de 
historiador, ja que nao os verifica por meio de evidencias (tekmeri- 
on), afirmando reconstitui-los com base no que considera ter sido 
necessario aos oradores terem falado. Postura criticada duramente 
por Polibio que, ao comentar sobre a pratica historiografica, parece 
dirigir uma critica indireta a Tucidides, de quem promoveu apro- 
priagoes, colocando que o historiador nao "(...) deve atribuir aos per- 
sonagens palavras que poderiam ter sido ditas (,..)"231.

Posturas que poderiam ser vistas como dicotomicas, poden- 
do revelar uma contradigao na obra do historiador. Contudo, Tuci
dides se construiu como um historiador que narrou tanto o verda- 
deiro por meio do que "viu" e "ouviu", como o verossimil por meio 
de tekmerion. Para reafirmar sua tese de que a Helade era desprovi- 
da de um carater uno antes da guerra de Troia, toma Homero, "a 
melhor evidencia disto"232 (tekmerioi de mdlista), como fonte. Por

231 POLfBIOS. Op., cit, p. 123.

232 TUdDIDES. Op., c it., p. 20.
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outro lado, Tucidides nao demonstra uma crenga passiva nas fontes 
dos poetas, utilizando-as ate o ponto em que poderiam ajuda-lo na 
construgao de sua argumentagao, pois que o historiador faz questao 
de nao aceitar todas as evidencias daqueles como crlveis e precisas, 
preferindo, por exemplo, "(...) recusar-me a crer que a expedigdo contra 
Troia tenha sido tdo grande quanto os poetas afirmaram e a tradigao ainda 
repete"233. Trata-se de uma metodologia proficua para o dialogo en- 
tre historia e literatura na contemporaneidade.

Herodoto, por sua vez, narra o verossimil ao apresentar va- 
riadas versoes resultantes daquilo que "ouviu" de seus "informan- 
tes". Todavia, deixa claro como e possivel apontar uma versao mais 
verdadeira, a partir do recurso aos seus proprios "olhos", instru- 
menvo que lhe asseguraria estabelecer o referido exercicio. De for
ma semelhante, Tito Livio escreve, de um lado, o verossimil a partir 
do uso defabulae efam ae que lhe sao contadas, bem como, da tradi
gao de escrita dos analistas. De outro, afirma que so lhe e possivel 
narrar o verdadeiro a partir de documentos (litterae), escritos a epo- 
ca dos fatos sobre os quais narra. Assim, entendemos que a nogao 
de verossimil, associada por Livio e por outros historiadores classi- 
cos ao genero teatral/poetico, constitui o topos principal de sua o- 
bra, superando a propria ideia de verdade, associada por eles ao 
genero da Historia.

Assim, a historia na antiguidade, observada nos historiado
res greco-romanos citados neste texto, nao se diferencia da poesia 
apenas por narrar o que aconteceu, mas, tambem, por constituir um 
exercicio de investigagao do passado por meio de indicios que o 
evocam. Todavia, ambos esses generos se aproximam por lidarem 
com um conceito que perpassa suas obras: a verossimilhanga.

a 3 TUCIDIDES. Op., cit., p. 23.
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10 Sonhos e OrAculos nas Hist6 rias de HerOdoto

Miebt Oliveira de Araujo

Quanto aos sonhos nao posso contestd-los dizendo que 
nao sao veridicos, nem quero tentar desacreditar os ex
presses em termos claros (...), nao me atrevo a fazer 
contestagoes a respeito dos or&culos e nao admito que 
outros o fagam234.

O txecho acima demonstra a credulidade na infalibilidade 
dos oraculos que Herodoto apresenta no decorrer de sua obra. Pre- 
tendemos aqui, analisar a influencia da religiao grega na obra His- 
torias, atraves da analise de dois elementos que se apresentam fre- 
quentemente na obra: os oraculos e os sonhos premonitorios.

M6rio da Gama Kury235, assim como outros classicistas, dis
cute o titulo de "Pai da Histdria" conferido a Herddoto. Em nossa 
pesquisa pudemos observar que muito ja se escreveu sobre Hero
doto, entretanto, as conclusoes seguem os mais diversos caminhos. 
Alguns autores se empenham por apresentar Herodoto como um 
charlatao, que forjou datas e fatos. J6 outros, buscam defender o 
titulo de "Pai da Historia" para Herodoto, fazendo o possivel para 
aproximar os metodos do seculo V a.C. com os dos historiadores 
contemporaneos.

Segundo Kury, Herodoto e merecedor do titulo de "Pai da 
Historia", nao por ter inventado a historia que conhecemos hoje, 
mas por ter dado um grande passo nessa diregao. Prossegue afir- 
mando que "(...) essa gloria caberia ao seu continuador, Tuddides, com a 
sua Historia da Guerra do Peloponeso. Defato, nosso autor ainda tem 
muito dos habitos que censurava em seus predecessores (,..)"236.

™HERODOTOS. Historias. Trad.: M&rio da Gama Kury. Brasilia: Editora da UnB, 1985, 
LIVRO I, cap. 160, p. 71.

235 KURY, Mcirio da Gama. Introdugao. In: Idem, ibidem, pp. 7-14.

236 Idem, ibidem, p. 9.
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De acordo com o pensamento de Kury237, Herodoto ainda 
possuia uma grande quantidade de caracteristicas de seus prede- 
cessores, os logografos (sistematizadores de mitos). Como estes, 
Herodoto ere na infalibilidade dos oraculos e na determinagao do 
destino humano pelos deuses. Levando-se em consideragao a opi- 
niao de Kury, a obra de Herodoto deve ser lida considerando-se o 
contexto em que ele estava inserido, ou seja, a sociedade helenica 
do seculo V a.C. Compreensao, tambem, veiculada por Finley238.

Primeiramente, apresentaremos uma pequena biografia de 
Herodoto, bem como, uma analise das instituigoes politicas, milita- 
res e religiosas da Grecia do seculo V a.C., a fim de dar elementos 
ao leitor para perceber alguns dos aspectos fundamentals da socie
dade em que este autor estava inserido.

Herodoto nasceu em Halicarnassos, na Caria, aproximada- 
mente em 484 a.C. A Caria era uma das provincias do imperio per- 
sa e, portanto, Herodoto nasceu sudito de Xerxes, rei dos persas 
naquele momento. Herodoto participava da vida publica e opunha- 
se ao tirano da cidade, motivo pelo qual teve que se retirar para a 
ilha de Samos. Ele realizou varias viagens, durante as quais reco- 
lheu material para sua obra, que foi lida em publico quando chegou 
a Atenas, que passava por seu momento de esplendor239. A Atenas 
do seculo V a.C. presenciava a tao falada democracia, a plenitude 
da polis e o maximo florescimento das artes, da filosofia e do tea- 
tro240. Esse periodo era marcado, ainda, pelas guerras entre as cida- 
des gregas e as persas, acontecimento que Herodoto procurou nar- 
rar. Nessa cidade, ele provavelmente conviveu com homens ilus- 
tres como Pericles, Esquilo, Sofocles e Euripides.

Apos esse breve comentario da Grecia do seculo V, e funda
mental uma analise da religiao grega, e a sua influencia na forma- 
gao da mentalidade do homem grego do periodo analisado. A reli-

237 Idem, ibidem.

238 FINLEY, Moses I. Os gregos antigos. Trad.: Artur Morao, Lisboa: Edigoes 70,1998.

239 KURY, Mdrio da Gama. Introdugao. In: HERODOTOS. Op.cit.
240 FINLEY, Moses. Op.cit.
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giao grega era politeista, o que significa que eles acreditavam em 
varios deuses, e antropomorfica, pois os deuses possuiam caracte- 
risticas humanas, nas quais estavam inseridos sentimentos, como a 
paixao, a inveja e a colera, que era manifestada constantemente241.

Mais do que adorados, os deuses eram temidos. Os gregos 
nao tinham essa relagao de pai e filho que nos conhecemos na reli- 
giao crista. Suas oragbes e cultos nao eram realizados para fazer 
preces e pedir perdao pelos pecados, mas para evitar um possivel 
castigo dos deuses. Eles nao possuiam a ideia de que a morte pu- 
desse trazer alivio para os sofrimentos humanos, pois todos os 
mortos iriam para as terras subterraneas dominadas pelo deus Ha
des. Ou seja, nenhuma recompensa aguardava os "bons", e ne- 
nhum castigo esperava os "m aus"242.

Os deuses se irritavam com facilidade, mas nao castigavam 
sem motivo. Puniam apenas aqueles que se consideravam superio- 
res aos demais seres humanos e que davam demonstragao de arro- 
gancia. Entao, vejamos um trecho das Historias em que Herodoto 
retrata isso:

(...) a divindade fulmina com seus raios os animais de 
grande porte, sem permitir que eles o ostentem, en- 
quanto nao faz qualquer mal aos pequenos; ela atinge 
sempre com seus dardos as casas e as drvores mais al- 
tas; em verdade, a divindade se compraz em rebaixar 
tudo que se eleva243.

A obra de Herodoto esta repleta de exemplos desse pensa- 
mento religioso: Quando os deuses punem o rei lidio Croisos por- 
que ele se comparava a um deus, ou quando Policrates se preocupa 
com seu excesso de sorte, temendo que os deuses pudessem ficar 
enciumados e, assim, o castigassem.

Os gregos desconheciam seq .destino e nao costumavam es- 
perar muito de suas proprias vidas. -Tinham o pensamento de que o

241 Idem, ibidem.

242 Idem, ibidem, pp. 41-46.

243 HER6DOTOS. Op., cit., Livro VII, cap. 10, p.345.
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destino ja estava decidido pelas Moirai, as Fiandeiras. Elas fiavam 
os dias da vida de todos os homens, incluindo o dia da morte. O 
comprimento do fio que elas atribuiam a cada mortal era decisao 
exclusiva delas. Nem mesmo Zeus podia interferir na decisao to- 
mada por elas, pois ele poderia apenas determinar a sorte dos ho
mens. Isso pode ser exemplificado com a seguinte passagem da 
fonte aqui analisada:

(...) os lidios fizeram as perguntas de cuja transmissao 
Croisos havia incumbido, e dizem que a resposta da Pi- 
tia foi a seguinte: "Nem  mesmo um deus e capaz de 
fugir de seu destino prefixado". Croisos pagou pelos 
pecados de seus antepassados da quinta geragao (...). 
Loxias quis que a ruina de Sadis nao ocorresse no rei- 
nado de Croisos e sim no de seu filho, mas nao conse- 
guiu persuadir as Moiras (...)244.

Nao cabendo ao homem tomar decisoes sobre o seu proprio 
destino, ele exercia leituras dos oraculos e dos sonhos premonito- 
rios. Os oraculos possuiam a caracteristica de estabelecer uma certa 
comunicagao dos homens com os deuses, funcionando como uma 
ponte que ligava os interesses de ambos. Nos oraculos, os homens 
queriam saber o futuro dos acontecimentos atraves das decisoes 
divinas. As consultas oraculares para as duvidas humanas eram 
tidas como sagradas e fidedignas, e aqueles que nao compreendiam 
os designios que a pitta falava, em nome dos deuses, eram punidos, 
uma vez que era o proprio Zeus que respondia aos homens.

O oraculo mais famoso e considerado o mais fidedigno de 
todos era o de Delfos. Uma passagem significativa para exemplifi- 
car essa afirmagao na obra de Herodoto e quando o rei lidio Croisos 
poe a prova varios oraculos e constata a veracidade do oraculo de 
Delfos: "Alguns deles nao o satisfizeram absolutamente, mas quando ou- 
viu o oraculo de Delfos ele o acolheu como exato e fez uma prece, conside- 
rando Delfos o unico lugar verdadeiro de adivinhagdo (,..)"245.

244 HERODOTOS. Op., cit., Livro I, cap. 94, p. 49.

245 Idem, ibidem, LIVRO I, cap. 48, p. 32.
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Para fazer uma analise mais aprofundada do oraculo de Del- 
fos, dialogamos com Junito de Souza Brandao246. Segundo esse au- 
tor, o oraculo de Delfos possuia uma tradigao oracular muito antes 
da vinda mitologica de Apolo a regiao. Conta uma lenda muito 
antiga que Zeus havia soltado duas aguias, cada uma em uma ex- 
tremidade do mundo, opostas entre si. As aves acabaram se encon- 
trando em Delfos, que era conhecido como o centro do mundo. 
Com a vinda mitoldgica de Apolo, Delfos ganhou uma nova orien- 
tagao religiosa sobre o comando desse deus. O oraculo ficava sob a 
responsabilidade da pitia ou pitonisa, que antes de transmitir os 
designios divinos, entrava em transe, ficava calma, concentrada e 
serena, como se estivesse "possuida" pelo deus. As consultas eram 
feitas em diversos periodos do ano, com excegao dos meses de in- 
vemo, quando o deus Apolo ia visitar os hiperboreos. Com eles 
ficava tres meses, deixando no seu lugar o deus Dionisio247.

Herodoto descreve, na maior parte de sua obra, casos em 
que os deuses, atraves dos oraculos, decidiam questoes importan- 
tes, tanto para os gregos, quanto para os persas. O oraculo de Del
fos e citado varias vezes que, como foi colocado anteriormente, era 
o mais conhecido e fidedigno.

Delfos era habitualmente consultado acerca da fundagao de 
colonias e, quando as ordens do oraculo eram ignoradas, os ho- 
mens eram punidos com catastrofes naturais, o que pode ser obser- 
vado no seguinte trecho:

(...) Quanto ao ordculo que lhe foi proferido, Croisos 
nao esta certo ao queixar-se, pois Loxias lhe declarou 
que se ele marchasse com um exercito contra os persas 
destruiria um grande imperio. Seu dever, entao, se ele 
tivesse sido bem aconselhado, seria mandar perguntar 
se o deus se referia ao seu proprio imperio ou ao de Ci- 
ros. Mas ele nao compreendeu o que lhe foi dito, nem

246 BRANDAO, Junito de Souza. O mito de Apolo: Epidauro e orSculo de Delfos. In: Mitolo- 
gia Grega. Vol. II, Petrdpolis: Vozes, 2005, pp. 83-122.

247 Idem, ibidem.
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pediu maiores ex p lica tes , logo queixe-se ele de si 
mesmo248.

A pitia havia dito que, caso Croisos atacasse os persas, um 
grande imperio cairia, nao especificando qual. Croisos sente-se en- 
ganado pela resposta dada pelo oraculo, mas Herodoto discorda 
das criticas e reafirma a veracidade das mensagens oraculares.

Herodoto demonstra, tambem, que os oraculos possuiam 
grande poder politico na Grecia. Um simples press&gio de Delfos 
poderia tanto dar inicio, como por fim a uma guerra. Um exemplo 
disso esta no livro V, em que os atenienses, prontos para atacar os 
eguinetas, cancelaram o conflito por trinta anos, porque a pitonisa 
de Delfos avisou que uma luta no momento seria desfavoravel aos 
atenienses:

Os atenienses estavam prestes a iniciar uma expedigao 
contra eles quando lhes chegou de Delfos um oraculo 
aconselhando-os a refrear-se durante trinta anos a con- 
tar do traje dos eginetas; mais tarde, no trigesimo pri- 
meiro ano apos haver consagrado um santu&rio a Aia- 
cos, deveriam empreender a guerra contra os eguine
tas, e entao tudo se passaria segundo os seus desejos; 
se, ao contrario, iniciassem a guerra imediatamente, so- 
freriam nesse interim muitos males, causando por seu 
tumo muitos males tambem (...)249.

Para Herodoto, sinais premonitorios costumavam anunciar 
grandes infortunios. Os deuses avisavam aos humanos antes de 
langarem suas maldigdes, atraves de sonhos premonitorios, assim 
como da observagao do voo das aves, dos relampagos e outros fe- 
nomenos naturais. Nos sonhos, ao contrario do que acontecia nos 
oraculos, os homens nao mais interrogam os deuses sobre o futuro, 
mas esses vinham ate eles e lhes avisavam sobre desgragas prestes 
a acontecer e impossiveis de serem evitadas. Podemos perceber isso 
nas seguintes passagens do livro I de Herodoto:

248 HER6DOTOS. Op., cit., LIVRO I, cap. 91, p. 49.

249 HERODOTOS. Op., cit., LIVRO I, cap. 89, pp. 248.
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O sonho mostrou entao a Croisos que Atis seria atingi- 
do por uma ponta de ferro. Quando acordou e refletiu 
sobre o sonho, ele ficou muito inquieto, e comegou por 
escolher uma mulher para o seu filho (...)250 
Atis foi atingido por uma langa e assim o pressdgio do 
sonho de seu pai se consumou (...)251-

Segundo Finley252, todos tinham a capacidade de sonhar, 
mas nem todos sabiam decifrar a verdadeira mensagem transmiti- 
da pelo sonho, entao recorriam aos magos ou interprete de sonhos, 
o que tambem pode ser notado na obra Historias:

Astiages teve outra visao; pareceu-Ihe que das partes 
pudendas de sua filha crescia uma vinha, e essa vinha 
cobria toda a Asia. Ap6s relatar sua visao aos interpre- 
tes de sonhos ele mandou vir da Persia a sua filha, cujo 
parto estava proximo, e quando ela chegou mandou 
que a vigiassem de perto; ele pretendia matar a crianga 
esperada pela filha, pois segundo os magos int£rpretes 
de sonhos sua visao significava que o filho da sua filha 
remaria em seu lugar253.

Percebe-se na citagao anterior, que, apos as visoes tidas du
rante o sono, que geralmente profetizavam desgragas, os homens 
ficavam preocupados e tentavam de todas as formas evitar que a 
mensagem transmitida se concretizasse, mas dificilmente consegui- 
am.

Por fim, a partir da analise da obra Historias pudemos perce- 
ber que Herodoto era bastante influenciado pela religiao grega e, 
assim como os seus contemporaneos, acreditava na interferencia 
divina na vida dos homens, bem como, em uma comunicagao entre 
as divindades e os humanos atraves dos oraculos e dos sonhos 
premonitorios.

250 Idem, ibidem, LIVRO I, cap. 34, p. 29.

251 Idem, ibidem, cap. 43, p. 31.

252 FINLEY, Moses. Op., cit.

253 HERODOTOS. Op., cit., LIVRO I, cap. 108, p. 54.
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11 Casamento e familia no periodo HOMERICO: Uma 
COMPARAgAO ENTRE OS PERFIS DE ESPOSA (HELENA,
Penelope e Medeia)

Name Cavalcanti de Oliveira

A partir da leitura de fontes e pesquisas diversas, e possivel 
analisar mais profundamente e de forma elaborada, o tema aqui 
proposto, direcionando o olhar da pesquisa para o papel da mulher 
na fairulia e no casamento. Selecionamos as figuras de Penelope, 
Helena (personagens das epopeias de Homero, Odisseia e Iliada, 
respectivamente) e Medeia (personagem da obra tragica Medeia, de 
Euripides) para compara-las no ambito de seus perfis como esposas 
e maes.

O casamento era uma etapa essencial para a sociedade e 
principalmente para a moga, que desde pequena era educada para 
se tornar uma boa esposa e mae. A familia, atraves do matrimonio, 
era o nucleo e a condigao necessaria para a preservagao da raga. 
Assim, os valores do matrimonio e da familia sao apreciados nos 
poemas homericos254.

No periodo homerico, nao existia uma forma legal de ma
trimonio, mas, s6 as tradigoes que faziam parte da sociedade, reve- 
ladas por Homero em seus escritos. Vale salientar as dificuldades 
para promovermos estudos acerca deste periodo da historia grega, 
pois as unicas fontes escritas a que temos acesso sao a Iliada e a O- 
disseia255 e alguns vasos (fontes pictoricas e arqueologicas). Elas po- 
dem ser representagoes do real ou do que seus criadores queriam

254 VRISSIMTZIS, N. A. Amor, Sexo & Casamento na Grecia Antiga: um gnia da vida privada 
dos gregos antigos. Trad.: Luiz Alberto Machado Cabral, Sao Paulo: Odysseus, l a ed., 
2002, p. 40.

255 FINLEY, M.I. Os gregos antigos, Trad.: Artur Morao, Lisboa: Edigoes 70,1998.
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que fosse o real, isto e, o ideal256. De acordo com Finley, em sua o- 
bra Uso e abuso da historia, o historiador tem que se policiar para nao 
extrapolar as generalizagoes, pois elas sao geralmente "a soma feita 
pelo historiador, das opinioes sobre interpretagoes e casualidade histdricas 
que ele apresentou de modo menos obvio na selegao e ordenagdo de seus 
fatos. As generalizagoes parecem perigosamente maleaveis aos impulsos 
subjetivos da mente que as produzem"257. Como historiadores reflexi- 
vos258, e nao positivistas/metodicos, devemos questionar as fontes 
e procurar respostas para as indagagoes que dirigimos a elas. Esse 
exercicio e o que nos motiva, pois o que seria de um historiador 
sem questionamentos e motivos para investigar?

A partir dessas questoes, pudemos levantar nas obras home- 
ricas tres requisitos que definiam a concretizagao do casamento: a 
entrega de presentes pelo noivo ao futuro sogro (hedna); a procissao 
em que os noivos eram levados ate a casa (oikos) do noivo; a introdu- 
gao da mulher na casa (oikos) do marido, sendo por ele carregada.

Ao contrario do que muitos pensam, a hedna, nos tempos 
homericos, se constituia de presentes concedidos pelo candidato a 
noivo ao seu futuro sogro, e nao o pagamento de dote pela famflia 
da noiva ao noivo. Essa pratica so foi instituida no periodo classico, 
como veremos mais adiante.

Apos as negociagoes entre o pai da noiva e o noivo, havia 
um ritual, conhecido tambem, como um tipo de procissao. A noiva 
era levada junto ao seu noivo num carro alegorico em diregao a 
oikos (casa, fairulia) do futuro marido. La, ela encontraria pessoas 
que nao conhecia, novos costumes, novos rituais, novos deuses.

256 Sobre o conceito de Representagao no sentido que aqui colocamos, ver: CHARTIER, 
Roger. Historia cultural: entre praticas e representagoes. Trad.: Maria Manuela Galhardo. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 19.

757 FINLEY, Moses. I. Uso e abuso da historia. Trad. Marylene Pinto Machael. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 1989, p. 59.

258 Termo inspirado na "Nova Historia", movimento que nasceu em grande parte de uma 
insatisfagao com a historia positivista do seculo XIX. Essa "Historia Nova" foi inaugurada 
pelos fundadores da revista Annales d'histoire economicjue et sociale.
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Depois de varias cerimonias e sacrificios as divindades rela- 
cionadas ao casamento, como Hera e Zeus, Artemis, Iliate (proteto- 
ra dos partos) e Afrodite (deusa da fertilidade), havia mais um tipo 
de ritual, inserido no conjunto das tradigoes: a intro dugao da mu- 
lher na casa do marido sendo carregada nos bragos dele. Essa ima- 
gem e geralmente relacionada aos recem-casados apaixonados um 
pelo outro, porem na Grecia antiga, no periodo destacado, ela sim- 
bolizava a superioridade do homem em relagao a mulher. O amor, 
Eros259 ou Agape260, raramente existia entre marido e mulher, pois 
o que existia entre eles era um sentimento de admiragao, respeito e 
trocas. A esposa dava filhos legitimos e varoes ao esposo, ao passo 
que ele dava seguranga k familia e mantinha a casa.

A partir das leis estabelecidas por Solon (VI a.C.), houve a 
instituigao de uma forma especifica legal para o casamento. Havia 
dois requisitos para que ele se concretizasse: a engyesis e a ekdosis. O 
primeiro era uma especie de contrato verbal do casamento. Dentro 
dele havia a proika, o conhecido dote que o pai pagava ao noivo 
como forma de indenizagao pelos gastos da filha, pois esta nao po
dia trabalhar fora e nem guerrear; ela era tida como uma despesa a 
mais, nao trazendo nenhum lucro a familia. A proika tinha dois fins: 
o de atrair, pois as familias das noivas pagavam elevadas quantias 
para ve suas filhas casadas, instigando, assim, os homens com ida- 
de para casar. Servia tambem como forma de manter os maridos 
com suas esposas, pois se eles as deixassem sem motivo (a esterili- 
dade era um motivo para o divorcio) tinham que devolver o dote as 
familias das esposas, o que representava uma grande perda eco
nomica. Concluido o processo de negociagoes, dava-se inicio as ce
rimonias e aos sacrificios aos deuses. Uma dessas cerimonias era o 
segundo requisito obrigatorio para o casamento se firmar, a ekdosis, 
a entrega da noiva a familia do noivo261.

259 Uma atragao intensa por algo ou algu6m; desejo vigoroso; prindpio de agao, cuja ener- 
gia e a libido.

260 Afeto profundo e afeigao.

mi VRISSIMTZIS, N. A. Op., cit.
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Os gregos antigos diferenciavam o sexo do sentimentalismo. 
Como os casamentos eram unifies de conveniencia, raramente exis- 
tia amor entre os casais, como ja foi citado, sendo assim, o sexo den- 
tro do casamento tinha um unico objetivo, o de gerar filhos varfies e 
legitimos. O casamento, tambem, tinha como objetivo o enriqueci- 
mento das duas familias que se tornariam uma e, portanto, mais 
forte e mais rica262.

Ao observar as poucas, porem notaveis, diferengas entre o 
periodo homerico e classico, no tocante ao casamento, isto e, como 
ele acontecia e o que era preciso para que ele se concretizasse, e im- 
portante colocar, tambem, uma outra diferenga entre esses dois pe- 
riodos: a questao da virgindade.

Como Vrissimtzis coloca, a virgindade, no periodo homeri
co, era so um detalhe anatomico263. Embora as mogas se casassem 
aproximadamente aos 16 anos se elas chegassem a casa de seus ma- 
ridos, ja defloradas, eles nao iriam se sentir homens desonrados. O 
objetivo delas era ter filhos varfies e com garantia de serem filhos 
deles de fato. No periodo classico, Solon instituiu a lei da virginda
de guardada, para que as esposas dessem aos seus maridos e ao 
Estado a certeza de que aqueles filhos eram, de fato, legitimos264.

Podemos perceber que a mulher era assimilada, no meio 
grego, como elemento de comercio e de riqueza movel. Elemento 
de comercio, porque o casamento era uma pratica ligada a um co
mercio contratual de familia, em que cabia a mulher selar a alianga 
entre elas. Riqueza movel, pois, como seu dote, ela era objeto de 
troca e, assim, tinha a possibilidade de sair de sua casa para partir 
rumo ao seu novo oikos, onde passaria a exercer cultos particulares 
diferentes dos seus265.

262 FINLEY, M.I. O mundo de Ulisses, Lisboa: presenga, s/d.

263 Idem, ibidem, p. 29.

264 Idem, ibidem.

265 BELEBONI, R. C. O leito de Procusto: o genero na Grecia antiga. Campinas-SP: Unicamp, 
2003, p. 155.
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A mulher, quando casada, era respeitada pela sociedade. 
Quando era obediente, compreensiva e boa mae (fertil), ela era ad- 
mirada pelo seu marido que a via como uma mulher casta, ou seja, 
honrada. O casamento e a matemidade sao vistos como unicos as- 
pectos de realizagao da mulher, enquanto esposa. A casa era o lugar 
em que a mulher podia atuar, podendo-se compara-la a Hestia, deu- 
sa imovel (lareira) que tinha como espago definido o interior do lar. 
"Fixada no solo, a lareira e como um umbigo que enraiza a casa na terra. 
Ela e simbolo e garantia defixidez, de imutabilidade e permanencia"266.

Dentro do oikos havia um aposento especial onde a mulher 
vivia, o gynaikonite (gineceu). Lk, ela podia receber suas amigas e 
conversar com elas, distante do mundo que as circundava. Como o 
mundo das esposas se resumia ao gineceu, elas eram consideradas 
incultas, nao sabiam o que se passava ao seu redor. Por isso, seus 
maridos nao tinham interesse de manter conversagoes com elas. 
Consequentemente, eles procuravam as hetairas, prostitutas elegan
tes e instruidas em musica, danga e, algumas, em politica, pois com 
elas os homens podiam conversar, discutir politica e praticar o se- 
xo, nao s6 com o fim de reprodugao267. Essa e uma questao que his- 
toriadores cl&ssicos, como o proprio Vrissimtzis, por exemplo, colo- 
cam como verdade absoluta. Finley268 diz que existe, sem duvida, 
uma dose de verdade nessas observagoes, entretanto, essas genera- 
lizagoes devem ser observadas com atengao. Novos estudos e in- 
terpretagoes das fontes escritas e arqueologicas da Grecia antiga 
estao pondo em xeque alguns paradigmas da historiografia tradi- 
cional. Acerca desse "novo olhar" sobre as fontes, Beleboni diz que:

Devemos levar em conta as farmlias menos favorecidas 
que permaneciam em uma situagao crftica de subsis- 
tencia marginal. Nesses casos, vemos as mulheres sen- 
do obrigadas, pelas necessidades, a sair de casa para 
vender seus artigos no mercado. Havia tambem aque- 
las que, embora estando excluidas das participagoes

266 VERNANT, Jean-Pierre apud. BELEBONI, R. C. Op., cit., p. 153.

™ VRISSIMTZIS, N. A. Op., cit.

268 FINLEY, Moses. I. Op., cit., 1989, p. 59.
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nas agoes polfticas, no campo religioso ganharam visi- 
bilidade e espago. Elas chegaram a ser sacerdotisas nos 
templos de Demeter, de Atena e de Hera269 270.

Ainda tratando sobre o mundo feminino, localizado dentro 
do gineceu, podemos usar um exemplo que contradiz essa afirma- 
gao. E o caso de Helena, que:

(...) diferentemente das outras mulheres, conversa com 
os homens, fora do gineceu, nas duas obras. Na Ilfada 
ela passeia pela cidade e conversa com o velho rei Prj- 
amo, seu sogro, identificando para ele os herois gregos 
que estavam combatendo perto das muralhas de Troia. 
Na Odisseia, Menelau conversa com Telemaco em sua 
sala palaciana, quando chega Helena e poe-se a conver- 
sar com eles .

Como ja foi comentado, a obra de Homero nos da a impres- 
sao de que ele estava escrevendo sobre o real ou o ideal, isto e, o 
que ele e a sociedade de sua epoca, imaginavam ou queriam que 
fosse o certo. No que se refere ao ideal de esposa, Homero nos a- 
presenta varios exemplos em seus escritos. Um deles e a figura de 
Penelope, mulher dedicada a casa e ao marido, um exemplo do que 
seria a melissa (boa esposa).

Penelope estava numa situagao dificil, tendo em vista sua 
condigao de mulher. Ela tinha que, alem de tomar conta dos afaze- 
res domesticos e cuidar do filho. (Telemaco), escolher um novo ma
rido, em meio a tantos pretendentes, para se tornar rei no lugar de 
seu primeiro marido, Odisseu, que estava sendo considerado um 
morto de guerra por nao ter voltado de Troia. E notavel a submis- 
sao de Penelope em relagao ao seu filho, que na ausencia do pai se 
tornou o homem da casa, bem como, sua falta de autonomia. Na 
passagem em que ela e repreendida por Telemaco, pode-se notar 
essas caracteristicas de um verdadeiro exemplo de esposa honrada:

269 BELEBONI, R. C. Op. cit., p. 157.

270 CRAVEIRO, A. C. Helena de Troia: representagoes do feminino atraves do mito. Crato- 
CE: URCA, 2004 (Monografia de conclusao do curso de Especializagao em Estudos Classi- 
cos, orientada pelo Prof.Dr. Orlando Luiz de Araujo - UFC), pp. 13-14.
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Para o teu quarto recolhe-te e cuida dos proprios lavo- 
res, roca e tear, e as criadas solidtas ordens transmite 
para que tudo executem, que aos homens importa a pa- 
lavra Mormente a mim, a quem cumpre assumir o co- 
mando da casa271.

No episodio em que ela tenta afastar de si a possibilidade de 
escolha de um pretendente prometendo que, ao acabar de tecer 
uma toalha escolheria um deles, Penelope mostra a dualidade de 
sua personalidade: a mulher inteligente e dissimulada que e capaz 
de manipular os homens, seus pretendentes, usando de uma menti- 
ra -  ela tecia a toalha de dia e desfazia o trabalho a noite -  para que, 
assim, pudesse retardar a usurpagao do trono por algum deles. Ao 
mesmo tempo em que ela se mostra como a esposa fiel a memoria 
do marido, Penelope revela a dinamicidade e a engenhosidade que 
ha nas mulheres, caracteristicas temidas pelo homem. Por pensar 
em estar viuva, por ser de uma familia rica e por ser rainha, ela ti- 
nha como obrigagao, casar-se de novo, entretanto, com sua inteli- 
gencia e engenhosidade, escondidas, porem eficazes, ela burla as 
tradigoes de sua epoca, mantendo-se fiel a esperanga de que um dia 
seu marido voltaria.

Esse perfil de Penelope difere completamente do perfil de 
esposa e mae da personagem de uma das tragedias mais conheci- 
das de Euripides: Medeia. Essa pega constitui-se de um enredo em 
que o centro da questao e a condigao de Medeia, Filha de Aites, rei 
da Colquida e neta do Sol, era conhecida pelo dominio das artes da 
feitigaria e das ervas.

Movida por grande paixao, sentimento incitado por Hera, 
Medeia ajuda Jasao a roubar o velocino de ouro, para que ele con- 
seguisse de volta o trono de Iolco, que foi usurpado por seu tio, 
Pelias. Em troca, Jasao promete casar-se com ela e ser fiel durante 
toda a eternidade. Depois de ajudar Jasao em provas humanamente 
impossiveis de serem realizadas, Medeia foge com ele para Iolco e,

271HOMERO. Odisseia. Trad.: Carlos Alberto Nunes, Rio de Janeiro: Ediou- 
ro, s/d, Canto I, vs. 356-360.
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la, usa de seus conhecimentos das ervas para devolver a saude a 
seu sogro e para matar Pelias.

A revolta da populagao de Iolco contra Medeia e Jasao foi 
tao forte que os dois tiveram de fugir para Corinto. Nessa cidade, 
Jasao encontra em Glauce, filha de Creonte, rei de Corinto, refugio 
e, assim, repudia Medeia para que pudesse casar-se novamente.

E notavel na uniao de Medeia e Jasao, o valor que o dote ti- 
nha. Medeia entrega o velocino de ouro e, nesse caso, podemos ve- 
lo como um possivel dote para Jasao. Com isso, ele a leva para Iol
co, o que pode representar a procissao e a entrada da noiva no seu 
novo oikos. A obediencia, que antes era dedicada a figura do pai, 
sera agora voltada para seu marido. Como ja foi citado, ao chegar a 
seu novo oikos, a mulher deixa as praticas religiosas de sua antiga 
casa para adorar aos deuses de seu marido. Porem, Medeia conti- 
nua usando da feitigaria e, por consequencia, e banida juntamente 
com seu marido de Iolco.

Entretanto, o dote oferecido por Medeia nao representou 
vantagens para Jasao, que a repudia para casar-se com a princesa 
de Corinto. Essa nova uniao representou para ele riqueza e status 
na sociedade. Chegando a Corinto seus costumes se tornam "gre- 
gos", isto e, sua "barbaridade e civilizada".

Medeia se encontra em dois estados de espirito completa- 
mente diferentes. O primeiro e aquele estado da mulher civilizada, 
isto e, grega; a mulher que por mais que estivesse abatida pelo a- 
bandono do marido estaria conformada por saber que o adulterio 
feminino era punido porque era encarado como uma contestagao 
da autoridade do marido e porque criava a hipotese de filhos ilegl- 
timos, ja o homem so era punido se tivesse envolvimento com a 
mulher de outro homem. No segundo momento, aparece Medeia 
que, movida pelo odio da humilhagao de ser repudiada pelo seu 
marido e de ser expulsa de Corinto pelo rei Creonte, se volta para 
as antigas praticas de feitigaria do seu pais de origem para se vin- 
gar dos seus inimigos.

A unica forma mais eficaz que ela encontrou para vingar-se 
foi usando da feitigaria para matar Glauce, Creonte e ate seus pro-
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prios filhos. Ela renega seu amor de mae pela ansia de ver sofrendo 
aquele homem que a humilhou. Ser mae era uma dadiva dos deu
ses. Como ja foi citado, desde crianga a mulher era ensinada a cui- 
dar e educar seus filhos, ela vivia no centro da casa justamente para 
esse fim. Por essas razoes a atitude de Medeia e tida como barbara, 
alem do fato dela vir de uma regiao assim considerada.

Essa personagem euripidiana, Medeia, e ativa, tern vontade 
propria, nao se deixa abater pelo abandono, mas tenta de todas as 
formas, e com as armas que possui, fazer justiga. Este perfil refuta 
completamente o ideal da melissa (boa esposa). Euripides da voz a 
mulher, ao evidenciar que nem todas eram conformadas com seu 
status na sociedade272. Em uma de suas muitas falas, Medeia revela 
os medos e afligoes que algumas mulheres sentiam, mas nao podi- 
am expressar:

Das criaturas todas que tern vida e pensam,
Somos n6s, as mulheres, as mais sofredoras.
De inicio, temos de comprar por alto prego 
O esposo e dar, assim, um dono a nosso corpo 
- mal ainda mais doloroso que o primeiro.
Mas o maior dilema 6 se ele ser& mal 
Ou bom, pois 6 vergonha para n6s, mulheres,
Deixar o esposo (e nao podemos rejeitar)
Depois, entrando em novas leis e novos h&bitos,
Temos de adivinhar para poder saber273.

Medeia simboliza a paixao em sua forma extremada, atraves 
da qual e levada a cometer as maiores atrocidades e violencias por 
meio de estratagemas preconcebidos. O homem, para efetuar vin- 
ganga, utiliza-se das armas, a mulher das armadilhas274.

Na Grecia antiga, o misterio feminino fazia com que o ho
mem se sentisse ameagado, pois eles tinham receio do poder de 
sedugao delas. Fonte de prazer e perigo, o feminino e a imagem

272 CRAVEIRO, A. C. Op., cit.

273 EURIPIDES. Medeia. Trad. Mario da Gama Kury. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, vs.
259 a 267.
274 CRAVEIRO, A. C. Op., cit., p. 25.
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ambigua que devora e da vida, femea insaciavel e mae benevola275. 
Podemos ver essas caracteristicas nos hinos dedicados a Afrodite, 
deusa que representa o poder de sedugao inerente a todas as mu- 
lheres; poder este tao temido e admirado pelos homens:

Ser de olhos brilhantes que giram, Oblicuos e negros, 
velados pelas palpebras que descem lentamente e que, 
em vez de ocultar seu poder sedutor, intensificam-no. 
Labios macios nos quais brotam sorrisos e palavras en- 
ganosas, discurso envolvente, que prende o homem e o 
arrasta para a Ilusao276.

A mulher nao tinha espago para expressar-se. Ora, era o ho
mem que tinha o poder da escrita e, por isso, as fontes que temos 
para analisar o mundo antigo, nos oferecem visoes masculinas des- 
se perfodo. Isto e, eles escreveram o que pensavam que as mulheres 
pensavam, ou, o que elas deveriam pensar (na casa, no marido e 
nos filhos). Nesse sentido, Marta Mega de Andrade coloca que:

Quanto a isso, reside uma confusao entre o que se diz e 
o que as mulheres sao e fazem, em outras palavras, o 
seu "papel". Ora literatura e literatura, e o primado da 
literatura e a ficgao, o imaginario, no timo sentido. As- 
sim, a ambiguidade do feminino era uma figura do i- 
maginario277.

Medeia, tambem, revela hesitagao, sentimentos contradito- 
rios de determinagao e horror pelo que vai, premeditadamente, 
executar. Porem, sua hesitagao nao dura muito tempo, executando 
seu piano e ainda o justificando. Nessa obra, e o tragico que da voz 
a mulher. Nela, essa aparece como um ser capaz de ter sentimentos 
e atitudes fortes e nao so como um ser submisso que vivia o sofri-

275 MARQUETTI, F. R. Encanto de sereia. a permanencia de tragos arcaicos de imagens de 
Venus. Campinas-SP: UNICAMP, 2003, p. 197.

276 Idem, ibidem.

277 ANDRADE, M. M. A cidade das mulheres: a questao feminina e a polis revisada. Campi
nas-SP: UNICAMP, 2003, p. 119.
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mento. Medeia, enfim, contraria todo o ideal, projetado pelos ho- 
mens, de esposa e mae.278

Diferentemente de Penelope e Medeia, que continuam fieis 
aos seus maridos, Helena nao mantem essa posigao. Homero tenta, 
de todas as formas, colocar Helena como vltima de sua propria be- 
leza e dos homens que estao ao seu redor. Para outros autores, ela 
continua sendo a esposa traidora, perfil de mulher abominado pela 
sociedade da §poca. Na narrativa de Homero, Helena arrepende-se 
de deixar Menelau, ao compreender o significado de suas agoes e o 
numero de vidas que isso custou. Mas, no final das contas, nao fica 
claro se ela, em momento algum, teve outra escolha. Helena nao 
deixa Menelau, na Iliada. Paris a rouba com o auxilio de Afrodite. 
Esta falta de autonomia 6 caracterlstica marcante de Helena na obra 
homerica, que apresenta indicios do status feminino durante a epo- 
ca de Homero. Esta e uma caracterlstica que as duas personagens 
de Homero compartilham e que demonstra um ponto de dispari- 
dade em relagao a Medeia: a falta de autonomia.

Ao analisar o perfil dessas personagens femininas, fica bem 
nltido o lugar que cada uma tomou para si. Por mais que sejam 
personagens, e nao saibamos se existiram ou nao mulheres com 
essas caracterlsticas, uma coisa e certa, representam modelos de 
feminino concebidos nos perlodos da historia grega de que sao ori- 
undos. Esse retrato pode ser uma representagao do real e do lugar 
institucional atribuldo a mulher, como, provavelmente, pode ser o 
caso de Penelope: esposa fiel, cuidadosa, submissa e boa mae. Po- 
rem, antes de possuir todos esses dons de uma boa esposa, ela e 
uma mulher. E, como tal, ela tinha em sua essencia um lado de si- 
mulagao e de beleza que seduzia, encantava e persuadia. Essas ul
timas caracterlsticas, para os antigos, eram da propria natureza da 
mulher e, por isso, era, ela mesma, pressionada pela sociedade pa- 
triarcal, que tinha de educar esse seu lado "escuro", e o unico meio 
de domestica-lo seria servindo ao marido e a casa.

278 CRAVEIRO, A. C. Op., cit., p. 27.
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No caso de Helena, seria apenas em parte o retrato da mulher 
preconizada pela sociedade da epoca, por causa da sua provavel 
traigao, indesejada por aquela. Entretanto, ao mesmo tempo, ela se
ria uma mulher que, como Penelope, nao tinha vontade propria e 
possuia tal beleza a ponto de ser desejada por muitos homens. Ao 
passo que Medeia, seria o pesadelo dos homens gregos: tempera
mental, sem submissao e sem amor materno. Ela e considerada como 
"mulher deferoz carater, de hedionda natureza e espirito implacdvel"279.

Como se pode observar, pelas reflexoes acerca do "papel" e 
do perfil da mulher dentro da familia e do casamento na Grecia 
antiga, constatamos o quanto a sociedade grega era centrada na 
figura do homem, fazendo com que o mundo da mulher se resu- 
misse a sua casa, ao seu marido e aos seus filhos. De acordo com a 
historiografia tradicional, a maior parte da vida de uma mulher era 
dentro do gineceu. Entretanto, podemos observar tambem que nem 
todas seguiam a risca os padroes instituidos pela sociedade. As tres 
mulheres, aqui estudadas, permitiram-nos problematizar a genera- 
lidade que aparece nas analises de estudiosos do mundo classico. 
De forma "expositiva", como e o caso de Medeia ou, burlando as 
tradigoes de forma estrategica, caso de Penelope ou, ainda, usando 
da sedugao e da beleza para persuadir, exemplo de Helena. Elas se 
sobressaem em relagao as mulheres de sua epoca. Deram voz, vez e 
atitude as mulheres; mostraram o poder (in)consciente, que elas 
possuiam.

279 EURIPIDES. Op., cit. vs. 100.
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12 A Doutrina de Epicuro: A Filosofia da Felici-
DADE NA GRECIA HELENICA E SUA RESSONANCIA NA 
ATU ALIDADE

Raissa Barbosa da Costa

A felicidade pode ser alcangada?
Esta e uma questao que acompanha a humanidade desde a 

antiguidade. E tambem o motivo pelo qual escolhemos tratar, nesse 
ensaio, das ideias de Epicuro, filosofo grego do periodo helenistico 
(secs. IV e III a.C.) que dedicou sua filosofia a busca do prazer e da 
felicidade humana.

No entanto, surge outra questao: sera que o conceito de feli
cidade encontrado por Epicuro, seculos atras, tem alguma resso- 
nancia nesse mundo agitado, estressado e consumista em que vi- 
vemos? E ainda, quais as diferengas que podemos encontrar para o 
conceito de felicidade na antiguidade e no mundo contemporaneo?

Para identificar as questoes acima, e necessario, primeiramente, en- 
tender o que e o epicurismo e, para isso, devemos saber um pouco mais 
sobre o filosofo que desenvolveu essa corrente filosofica e, portanto, ter 
conhecimento do periodo em que ele desenvolveu seu dialogo. Elementos 
que consideramos importantes para a compreensao de suas ideias.

A respeito da vida de Epicuro, sabemos que sua saude era 
muito fragil, pois sofria de calculo renal, o que nos remete a ideia 
de que sua vida foi marcada pela dor. Ele era filho de um ateniense 
chamado Neocles; foi criado na cidade de Samos280 e sua mae era 
praticante de magia, o que significa que Epicuro, desde muito no
vo, ja adquirira um conhecimento a respeito das crengas e misti- 
cismos que acompanhavam os gregos.

280 Samos (em grego, Zdqio )̂ 6 uma ilha grega no leste do mar Egeu, localizada entre a ilha 
de Quios ao norte e o complexo arquipeMgico do Dodecaneso ao sul e em particular a ilha 
de Patmos e na costa da Turquia, em que foi formalmente conhecida como J&nia. fi 
tambem o local onde nasceu PitAgoras.
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Apos ter conhecido o ensinamento platonico de Panfi- 
lio (que ele rejeita) e descoberto a teoria atomica de 
Democrito, por intermedio de Nausifanes, o filosofo 
grego Epicuro (341-270 a.C) abre, por volta de 306, sua 
escola em Atenas: 'jardim' a ceu aberto, onde vive em 
harmonia a comunidade de seus inumeros fieis alunos, 
entre os quais mulheres e ate, ao que dizem, escravos. 
De seus textos, aparentemente numerosos, mas de um 
estilo frouxo, restam-nos as cartas e fragmentos281.

Porem, antes mesmo de Epicuro nascer, o pensamento filo- 
sofico e cientifico, que vai influenciar em muitos aspectos a doutri- 
na do epicurismo, se desenvolveu durante o perfodo classico da 
Grecia Antiga, principalmente no seculo V a.C.. O que podemos 
dizer que foi o ambiente perfeito para tal, por causa do sistema po
litico democratico das cidades-estados, como Atenas, palco de um 
grande desenvolvimento cultural e cientifico. Segundo o historia- 
dor grego Herodoto de Halicarnassos282, a raiz que sustentou todo 
esse desenvolvimento, essa distingao cultural que os gregos, mes
mo apos perder sua autonomia, procuravam preservar, estava no 
senso de liberdade politica do cidadao grego283, que por fazer parte 
de uma cidade-estado, autonoma, e, por fazer uso de seus direitos 
de cidadania, nao estava submetido a nenhum soberano. Esse peri- 
odo e tambem o ambiente de varios nomes importantes para as ci- 
encias humanas atuais, como Socrates, Platao e Democrito284.

A Batalha de Queroneia (336 a.C), entre gregos e macedo- 
nios, marca a passagem da Grecia para as maos de Felipe II, rei da

DUROZOI, Gerard; ROUSSEL, Andre (1993) apud GONZAGA, Andrea. Afelicidade de 
Epicuro. Crato-CE; URCA, 2004 (Monografia de conclusao do Curso de Especializagao em 
Estudos Classicos, sob orientagao da Profa.Marinalva Vilar de Lima).

282 HERODOTO. Apud CHAVES, Lazaro Curvelo. Vida e obra. In. EPICURO et al. Sao 
Paulo: Abril Cultural, 1987.

283 Eram considerados cidadaos apenas os homens nascidos na dada cidade-estado ou os 
filhos de cidadaos da mesma. Mulheres, escravos e estrangeiros ficavam de fora dos direi
tos de cidadao. Ver: FINLEY, M.I. Os gregos antigos, Trad.: Artur Morao, Lisboa: Edigoes 
70,1998.

284 FINLEY, Moses I. Os gregos antigos. Lisboa: Edigoes 70,1988.
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Macedonia, cujo imperio foi ampliado por seu filho Alexandre 
Magno. A Grecia passou a fazer parte de um grande mosaico de 
povos, submissos a Macedonia. Isto fez com que muitos elementos 
da cultura grega se difundissem pelo mundo. Esse periodo de 
"submissao" e, consequente, perda de liberdade politico- 
administrativo dos gregos e nomeado pela historiografia de perio
do helenlstico285.

O imperio macedonico comegou sua expansao com o rei Fe
lipe II, porem, como ja foi dito, quern conseguiu realizar o grande 
feito de expansao do dominio macedonico foi seu filho Alexandre, 
que depois passaria a ser chamado e lembrado como Alexandre, o 
Grande. Em 334 a.C., Alexandre atravessou a Asia, desafiou Dario 
III e chegou a India. Suas conquistas e seu projeto de construir uma 
ponte entre o oriente barbaro e a civilizagao grega constituiram a 
origem da chamada civilizagao helerdstica, que se desenvolveu em 
grande parte na Asia (Persia, Siria e India) e no Egito. Assim, de
pois que a Grecia perdeu o poder e a independencia politica, sua 
lingua e sua cultura se tomaram quase universais.

A submissao a um Imperio, fez com que o discurso grego, 
que tanto se referia a liberdade, principalmente o discurso filosofi- 
co voltado para o politico e o social, perdesse o sentido: "Se as deci- 
soes politicas e as leis emanam, prontas e indiscutweis, de Filipe ou Ale
xandre para todo o imperio, na vida publica cabe somente obedecer: nem a 
cidade e mais dona do seu destino, nem o cidadao pode decidir sobre e- 
la,"286. Nao que este tipo de discurso tenha deixado de existir entre 
os gregos, mas apenas pode ser observada uma mudanga no foco 
do pensamento filosofico, exatamente porque o antigo discurso ti- 
nha se tornado ineficiente. O discurso do periodo classico se tornou 
vazio. A busca pela verdade continuou e o dialogo dos filosofos 
voltou-se para a subjetividade humana.

285 Ver: LEVisQUE, Pierre. O periodo Helemstico. Lisboa: Edigoes 70; FINLEY, M.I.Op.cit.

286 PESSANHA, Americo Motta. As deltcias dojardim. In :_____. ttica. Sao Paulo: Cia das
Letras, 1982, p. 66.
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A acumulagao das riquezas em um polo da sociedade 
nao impede o empobrecimento geral. Nenhum tempo 
foi mais tragico que o tempo de Epicuro [...] A infelici- 
dade se estabelece entre os gregos, a desordem e a an- 
gustia aumentam todos os dias [...] Sangue, incendio, 
pilhagens: mundo de Epicuro287.

Epicuro viveu esse periodo de conflitos e de mudangas, nu- 
ma humanidade doente, cheia de crengas que, para o epicurismo, 
podem ser a principal causa da infelicidade humana. Sendo assim, 
ele participou do novo foco filosofico, formulando um discurso a 
respeito da busca do prazer e da conquista da felicidade, que se des- 
tacou, ou melhor, diferenciou-se de outros discursos, a exemplo do 
elaborado pelo estoicismo, sobre o qual exporemos mais na frente.

Para Epicuro, a chave da felicidade estava em ter uma vida 
de continuos prazeres, e e exatamente nesse ponto que sua filosofia 
e mal interpretada. Alguns consideram o epicurismo como sinoni- 
mo de sibaritismo, ou seja, um pogo de desejos excessivos de prazer 
e luxo, como o estoico Cicero288 que, a respeito da escola fundada 
por Epicuro, dira que se trata de "um jardim de prazer onde os discipu- 
los enlanguesciam em gozos refinados"289. Mas, como podemos ver a 
partir das palavras do proprio filosofo, o prazer para Epicuro tinha 
um significado muito mais profundo: "O limite da magnitude dos 
prazeres e o afastamento de toda a dor. E onde ha prazer, enquanto existe, 
nao ha dor de corpo ou de espirito, ou de ambos"290. Epicuro associa a 
existencia do prazer a ausencia da dor.

287 NIZAN apud idem, ibidem.

288 Cicero foi um filosofo, orador, escritor, advogado e politico romano. E autor 
de diversos tratados filosoficos sobre o Estado, o bem, o conhecimento, a velhice, 
o dever, a amizade, entre outros, que transmitem a tradigao do pensamento 
grego. Para observar sua contraposigao ao epicurismo, ver: CICERO. Dos deveres. 
Trad.: Angelica Chiapeta. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999; CICERO. Do sumo bem 
e do sumo mal. Trad.: Carlos Ancede Nougue. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005.

289ClCERO apud PESSANHA, Americo Motta. Op., cit.,. p. 62.

290 EPICURO. Atitologia de textos. Trad.: Agostinho da Silva. In: EPICURO et al. Op., cit., p. 14.
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A filosofia, ou ainda, o filosofar no epicurismo, era visto co- 
mo algo essencial para a alma, um remedio para os males que afli- 
giam o homem e uma porta para a felicidade. Entao, vejamos:

Nunca se protele o filosofar quando se 6 jovem, nem 
canse de faz§-lo quando se e velho, pois que ninguem e 
jamais pouco maduro nem demasiado maduro para 
conquistar a saude da alma. E quern diz que a hora de 
filosofar ainda nao chegou ou jd passou assemelha-se 
ao que diz que ainda nao chegou ou jd passou a hora 
de ser feliz291.

Epicuro acreditava ter achado uma "formula" para conquis
tar a felicidade e, por isso, sua filosofia avangava alem dos meros 
dialogos e teorias, pois ele procurava viver a filosofia. E a partir 
dessa ideia de formular uma filosofia phdrmakon, que Epicuro passa 
a ser considerado o medico das almas.

Antes de aprofundar um pouco mais na filosofia phdrmakon, 
gostariamos de explanar, de forma sintetica, um pouco a respeito 
das outras escolas filosoficas que coexistiram com o epicurismo e 
que, como esta, tambem "pregavam" uma doutrina voltada para o 
subjetivo. E o caso, por exemplo, do cinismo, representado por Di
ogenes de Sinope292, fundado por um discipulo de Socrates, que 
pregava o desapego total aos bens materiais. A maior diferenga 
desta em relagao ao epicurismo, se encontra na relagao homem- 
prazer. Enquanto que, para o epicurismo, a felicidade se encontrava 
relacionada ao prazer, para os cinicos, era exatamente o oposto. Sua 
filosofia partia do principio de que a felicidade nao dependia de

291 Idem, ibodem, p .ll.

292 Didgenes de Slnipe foi um fildsofo grego e talvez o maior representante do Cinismo. 
Conta a histdria que Didgenes vivia a perambular pelas ruas, na miseria e um dia foi apri- 
sionado por piratas e vendido como escravo. Um bom homem o comprou e, percebendo a 
inteligencia de seu escravo, lhe deu um voto de confianga, deixando nas maos de Didge
nes os seus negdcios e tambem a educagao de seus filhos. Ver: DUROZOI, Gerard; ROUS
SEL, Andre (1993) apud GONZAGA, Andrea. A felicidade de Epicuro. Crato-CE: URCA, 
2004 (Monografia de conclusao do Curso de Especializagao em Estudos Cldssicos, sob 
orientagao da Profa.Marinalva Vilar de Lima).
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nada externo a propria pessoa e, assim, coisas materials, reconhe- 
cimento alheio e ate a preocupagao com a saude, com o sofrimento 
e com a morte, nada disso podia trazer a felicidade293. Segundo os 
Cinicos, e justamente a libertagao de todas essas coisas, que podia 
trazer a felicidade que, uma vez obtida, nunca mais poderia ser 
perdida.

Os estoicos em muito vao se aproximar dos cinicos e, por 
isso, vao se afastar substancialmente dos epicuristas. O estoicismo 
era uma doutrina filosofica que propunha viver de acordo com a lei 
racional da natureza e aconselhava a indiferenga (apathea) em 
relagao a tudo que e externo ao ser. O homem sabio deveria 
obedecer a lei natural, reconhecendo-se como uma pega na grande 
ordem e proposito do universo.

Sabendo um pouco mais sobre as diferentes escolas filosofi- 
cas do periodo do epicurismo, podemos, entao, adentrar um pouco 
mais na filosofia pharmakon, proposta por Epicuro, que foi bastante 
difundida. Um exemplo disto sao as escrituras encontradas nos 
portoes da cidade de Enoanda294, feita por um discipulo de Epicu
ro, Diogenes295. Este queria que todos que passassem pela cidade 
pudessem contemplar as palavras e leva-las consigo de alguma 
forma. Por isso, ele procurou difundir a filosofia da felicidade a 
partir de um tetrapharmakon que, como afirma Pessanha296, e um 
remedio com quatro pontos importantes, formulado a partir dos 
principals principios de Epicuro, para que os homens consigam 
eliminar os males da alma. Eis o tetrapharmakon:

293 Ver: LIMA, Marinalva Vilar de. Os mortos na antiguidade: uma leitura de Luciano de Samo- 
sata. In: LIMA, Marinalva.V. & ARAUJO, Orlando Luiz (orgs). Ensaios em Estudos Cldssicos, 
Campina Grande-PB: EDUFCG, 2006, pp.135-154.

294 Enoanda ficava na Capadocia, esta foi uma provincia romana, uma grande regiao 
interior na parte oriental da Asia Menor.

295 Didgenes de Enoanda, diferentemente de Didgenes de Sinope, foi um discipulo e 
filosofo espicurista, do seculo II d.C. Em seu tempo, foi o principal responsavel por 
difundir os ensinamentos de seu mestre e conserva-Ios.

296 PESSANHA, Americo Motta. Op., cit., p. 58.
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Nao ha o que temer quanto aos deuses.
Nao ha nada a temer quanto a morte.
Pode-se alcangar a felicidade.
Pode-se suportar a dor .

Estudando esse tretraphdrmakon, percebemos que cada peda- 
go dele remete a uma fragilidade humana. Ao dizer "nao ha o que 
temer quanto aos deuses", podemos lembrar que a mae de Epicuro 
praticava magia e que, gragas a isto, ele desde pequeno entrou em 
contato com as inumeras crengas que regiam a vida dos homens. Os 
Deuses de Epicuro nao participant dos conflitos da terra, vivem em 
uma felicidade etema. Cabe aos homens nao teme-los, mas, sim, imi- 
ta-los em sabedoria e serenidade, evitando a angustia ou o medo.

Em "nao ha nada a temer quanto a morte", fica ainda mais sim
ples de entendermos que, se levarmos em consideragao que a morte 
tern o significado de perda da sensibilidade para Epicuro e, assim, 
nao se deve temer algo que nao vai estar presente em nossas vidas. 
Pois, quando ela ocorrer, consequentemente, ja nao estaremos vi
vos. Logo, nao podemos sentir a morte e, entao, sofrer ao saber que 
um dia ela acontecera sera perder a serenidade.

A terceira frase do tretapharmakon j& diz respeito a tuna ques- 
tao sobre a qual a humartidade se pergunta ha tempos: seria possi- 
vel alcangar a felicidade? Para Epicuro, "pode-se alcangar a felicida
de", pois o homem tern uma especie de vocagao para ser feliz den- 
tro de si, mas, para conseguir alcangar tal estado de espirito, nao 
deve achar que uma doenga ou outro infortunio va priva-lo de ser 
feliz. O homem tern que buscar e acreditar numa vida prazerosa, 
ideia que nos remete a quarta e ultima frase: "pode-se suportar a dor". 
Essa frase lembra que o prazer esta ligado a ausencia da dor, tanto 
fisica quanto a dor da alma. O proprio Epicuro, como ja foi dito, 
sofreu de c^lculo renal, mas nem mesmo isso o impediu de ser feliz, 
pois ele aprendeu a suportar e a conviver com essa dor. Porem, 
quando a dor e na alma deve ser feito um redirecionamento dos 
valores que orientam a vida, para que possam ser eliminados os 297

297 Idem, ibidem, p. 58.
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temores que o atormentam e, para Epicuro, o homem precisa de 
conhecimento e serenidade para veneer essas etapas.

Segundo Epicuro, Para viver bem e com prazer, o medo, tan- 
to das coisas ruins quanto das boas, deve ser eliminado. Dessa for
ma, a filosofia seria o remedio que poderia por fim aos medos hu- 
manos.

Resumindo, o homem feliz para o epicurismo e aquele que 
nao se perturba com o que o rodeia. Entao, analisando essa conclu- 
sao, podemos dizer que faz bastante sentindo um filosofo do seculo 
III a.C. ter pensado dessa maneira. Logo no inicio desse trabalho, 
relatamos o que acontecia na Grecia em que Epicuro viveu e formu- 
lou suas ideias. Sendo assim, faz muito sentido pensar que, para a 
epoca, isolar-se de um mundo conflituoso poderia realmente ajudar 
o ser humano a sentir-se melhor, a alcangar a tao desejada felicida- 
de. Baseando-nos ainda na escola formada por Epicuro no ano 306 
a.C, na qual ele recebia amigos, pessoas que estivessem interessa- 
das em compartilhar os prazeres do conhecimento, a frase que se 
encontrava no portao de entrada da escola, O Jardim, qual seja, "fo- 
rasteiro, aqui te sentirds bem. Aqui, o bem supremo e o prazer.", ja nos 
remete a ideia central que levou Epicuro a abrir aquele lugar, em 
torno do qual girava a filosofia e a etica do epicurismo. Um lugar 
onde as pessoas podiam meditar e filosofar e, assim, a felicidade 
passa a ser constituida, a nosso ver, a partir da soma da liberdade, 
da amizade e de tempo para meditar, agoes que trazem prazer ao 
homem.

O que faz a originalidade e a grandeza de sua doutrina 
e que numa epoca de miserias e lutas em que os dialo- 
gos disputam a heranga de Alexandre, e proveniente de 
um homem pobre e so, sofredor desde a juventude de 
dolorosa doenga de bexiga que nao lhe da sossego, ela 
afirma tranquil am ente que o homem e feito para ser fe
liz, que carrega essa felicidade nele proprio e que a filo
sofia nao e preparagao para a morte, mas procura a a- 
legna.

298 PETIT. Apud PESSANHA, Am6rico Motta. Op., cit.
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A doutrina de Epicuro se solidificou e sustentou-se durante 
alguns seculos apos sua morte, principalmente por causa de seus 
discipulos que, mesmo separados por seculos de seu mestre, como 
e o caso de Diogenes, tentaram, cada um de sua maneira, perpetuar 
a filosofia de Epicuro. Como foi visto, Diogenes escreve nos portoes 
da cidade em que vive o tretapharmakon, mas, um outro ilustre dis- 
cipulo de Epicuro, foi Tito Lucrecio299 que deixou por escrito sua 
incontida admiragao pelo filosofo da seguinte maneira:

6  tu que pudeste, de tao grandes trevas, fazer sair tao 
claro esplendor, esclarecendo-nos sobre os bens da vi- 
da, a ti eu sigo, 6 gloria do povo grego, e ponho agora 
meus pes sobre os sinais deixados pelos teus, nao por 
qualquer desejo de rivalizar contigo, mas porque por 
amor me lango a imitar-te. De fato, como poderia a an- 
dorinha bater-se com o cisne, que poderiam fazer de 
semelhante em carreira os cabritos de tremulos Mem- 
bros e os fortes, vigorosos cavalos? Tu, 6 pai, 6s o des- 
cobridor da verdade, tu me ofereces ligoes paternais, e 
e nos teus livros que n6s, semelhantes as abelhas que 
nos prados floridos tudo libam, vamos de igual modo 
recolhendo as palavras de ouro, de ouro mesmo, as 
mais dignas que houve desde que o tempo 6 tempo. 
Logo que a tua doutrina, obra de um genio divino, co- 
mega a proclamar a natureza das coisas, dispersam-se 
os terrores do 6nimo, apartam-se as muralhas do mun- 
do, e vejo, como tudo se faz pelo espa^o inteiro300.

Diante de tantas dificuldades, um homem encontra um ca- 
minho que lhe levara a felicidade. Transportando o caso para o 
nosso seculo, o XXI, seria possivel seguir a proposta de felicidade 
de Epicuro?

Tomando como base o Brasil e os brasileiros, desde o final 
do seculo XX e o irucio do seculo XXI, tambem e notavel uma gran

299 Tito Lucrecio Caro I (99-55 a.C.) foi um escritor romano, mas pouco se sabe sobre sua 
vida. Sabe-se que conseguiu com sucesso realizar a tarefa de sistematizar a cosmologia 
epicurista em seu poema filosofico de seis volumes.

300 TITO LUCRLCIO CARO. Da natureza. Trad. Agostinho da Silva. In: EPICURO et al. 
Op., cit., p. 63.
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de diferenga, semelhante ao que ocorreu entre os seculos IV e III 
a.C, na Grecia, na forma de agir e pensar do homem. O Brasil, du
rante 20 anos, ja proximo ao fim do seculo XX, passou por um peri- 
odo em que havia uma exigencia da participagao do povo na polfti- 
ca e nos movimentos sociais. Ao contrario do que ocorrera na Gre
cia, onde havia uma democracia e uma liberdade, o Brasil se encon- 
trava em meio a uma ditadura que censurava os questionamentos e 
qualquer forma de opiniao contraria ao regime militar. Para isso, 
utilizava-se da repressao atraves do exilio e tambem de torturas301. 
Muitos dos musicos, poetas, escritores, filosofos, brasileiros do fim 
do seculo XX, foram exilados, torturados e mortos ao tentarem ir de 
encontro ao governo ditatorial. No seculo V a.C. na Grecia, antes da 
mudanga no foco da filosofia, o que se passava entre os Gregos era 
simplesmente o contrario: eles esbanjavam de uma liberdade que 
os faziam felizes.

A busca pela liberdade de expressao, pelo direito de voto e 
pelo fim da censura, durante a ditadura, significava mais do que a 
questao da busca pela propria liberdade, pois vai, ao menos teori- 
camente, trazer para os brasileiros a felicidade. Contudo, quando 
finalmente o regime militar entra em crise, a pressao popular, o 
forte crescimento da oposigao e a abertura ao pluripartidarismo302 
de 1979, foram fatores que contribuiram para que, finalmente, a 
ditadura militar acabasse. Com a eleigao indireta de 1985 e a vitoria 
de Tancredo Neves303, candidato do partido oposto ao dos milita-

301 SODRE, Nelson Werneck. Vida e morte da ditadura: 20 anos de autoritarismo no Brasil. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1984.

302 O pluripartidarismo havia sido proibido no Brasil, ap6s o golpe militar de 1964, caben- 
do so a existencia do partido militar que estava no poder, sendo vetada tambem as elei- 
goes diretas. O povo se encontrava preso numa ditadura, ou seja, havia perdido seu direi
to de escolha de um govemante. Ver: Revista projeto Histdria, PUC-SP: EDUC, dossie 
Cultura e poder -  o golpe de 1964: 40 anos depois, 2004 (vis. I e II).

303 Apos um periodo negro na Historia do Brasil, Tancredo Neves, foi eleito o primeiro 
presidente civil em mais de 20 anos. A ansiedade de todo o pais pela sua posse e por uma 
reorganizagao da sociedade, ainda amedrontada pelo regime militar, era nitida, no entan-
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res, por mais que este nao tenha assumido a presidencia do Brasil, 
posto que foi transferido para seu vice, Jose Sarney, a ditadura nao 
mais conseguia perdurar, pois o povo se libertava.

Porem, ao contririo do que se possa imaginar, as geragoes 
seguintes a queda da ditadura, a "geragao perdida", nao querendo 
generalizar, nao se encontra mais nas ruas em busca de seus direi- 
tos. Surge neles um sentimento de vazio que sugere a impressao 
que acreditam que tudo que precisava ser feito para a conquista da 
liberdade ja o foi por seus pais. Entao, a geragao se entrega a musi- 
ca, as drogas, a "boa vida", a falta de um dialogo social. Os brasilei- 
ros se voltam para questoes muitas vezes egocentricas, restritas ao 
"eu". As ag5es dos jovens no fim do seculo XX passam a ser reali- 
zadas com o objetivo de alcangarem conquistas individuals. O soci
al e o politico perderam a vez nas conversas entre adolescentes e 
jovens, pois, como ja foi ressaltado, e como se eles nao precisassem 
fazer mais nada.

As pessoas nos dias atuais, ao pensarem em felicidade, pen- 
sam logo em algum momento das suas vidas em que se sentiram 
felizes, associando essa sensagao, tambem, a um conjunto de coisas: 
a um estado de espirito, as pessoas proximas que amam, a um bem- 
estar financeiro e social, a boa saude, a aquisigao de algum bem de 
consumo, entre outras. Entao vejamos o que diz uma das jovens 
que entrevistamos sobre a questao: "Felicidade e um estado de espirito, 
quase incansdvel, dificil de se obter e que se esvai rapidamente (...). E estar 
bem e poder contagiar as outras pessoas"304.

Muitas pessoas, tambem, acreditam que a felicidade est£ no 
prazer, mas e exatamente na questao do que e o prazer, que vimos 
a maior diferenga a compreensao elaborada pelo epicurismo antigo 
e a atual. O prazer, como ja foi dito, para o epicurismo, estava intei- 
ramente relacionado a ausencia da dor. Epicuro acreditava que o

to, Tancredo foi internado com dores no t6rax na vdspera da sua posse, e ap6s algumas 
cirurgias ele morreu de infecgao generalizada.

304 Gabriela Barbosa, estudante do curso de Histdria, por n6s entrevistada em 30 de margo 
de 2007.
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prazer se estendia e nao era momentaneo. Ler um livro, por exem- 
plo, era prazeroso tanto para o momenta, quanto para periodos 
subsequentes da vida de um individuo, pois o conhecimento ad- 
quirido na leitura continuava com ele. O prazer tinha consequen- 
cias construtivas para sua vida: amizade, liberdade, banquetes, en- 
tre outros. Hoje, a ideia de prazer esta relacionada a pequenos mo- 
mentos e que, nem sempre, irao trazer boas consequencias para a 
vida: o prazer em poder comprar, o consumismo; o prazer em pas- 
sar a noite numa balada; e assim por diante.

Analisando as propagandas de diversos produtos, podemos 
ver a utilizagao de muitas ideias da filosofia da felicidade. Porem, 
as empresas de marketing e propaganda nao estao interessadas em 
transmitir a filosofia de Epicuro de forma a levar as pessoas a pen- 
sar e conquistar felicidade, e sim, utilizam as ideias de liberdade, 
felicidade e prazer e as ligam a ideia de consumo. Desse modo, 
transportam o meio de alcangar a felicidade ao poder de compra, 
influenciando as pessoas a entenderem que se elas nao podem ter, 
elas nao serao felizes. Sabendo como a midia hoje influencia as pes
soas, e ainda com a globalizagao, nao fica dificil entender o porque 
das pessoas ligarem o prazer diretamente a coisas futeis ou, ainda, 
desnecessarias para a conquista de um melhor estado de espirito. 
As empresas de marketing e propaganda mostram um caminho 
para a felicidade, e muitas pessoas o seguem.

Mas ha, ainda, quern realmente acredite que a felicidade e 
inerente ao homem, como Epicuro, caso de alguns livros de autoa- 
juda, que procuram mostrar a simplicidade da felicidade. Nao que 
ela seja facil de ser alcangada, mas que "as pessoas felizes permitem-se 
ser felizes"305. Por outro lado, Epicuro nao venderia, de forma algu- 
ma, seus conhecimentos, assim como os seus discipulos acredita- 
vam que o conhecimento deveria ser compartilhado com outras 
pessoas. Mas no mundo capitalista de hoje, ate para adquirir co
nhecimento tem-se que ter um poder aquisitivo. "De que me serve

3°5 NIVEN, David. 100 Segredos das Pessoas Felizes. Trad. Maria Claudia Coelho. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2001, p. 15.
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descobrir alguma coisa que nos parece importante se ndo a revelarmos para 
as pessoas que possam realmente usar a informagao? For que passar a vida 
inteira brincando de 'eu tenho um segredo que so conto para alguns pou- 
cos privilegiados' ? "306.

Essa afirmagao feita por um psicologo nos faz pensar, sobre 
como o conhecimento, como ja havia dito, se restringe, tambem, aos 
que podem e que, muitas vezes, nao irao fazer uso do que lhe foi 
passado. Este mesmo psicblogo faz uma ressalva muita prdxima 
das ideias do epicurismo: "Ninguem e capaz de fazer alguem feliz em 
um passe de magica. O que podemos e ajudar as pessoas a verem aquilo 
que precisam ver, apontar o caminho e torcer para que elas o sigam"307. 
Ou seja, Epicuro, por mais que acreditasse ter achado uma forma 
de conquistar a felicidade, e tentar de uma maneira limpa e simples 
difundir seus conhecimentos, nao poderia fazer alguem feliz, a me- 
nos que este o quisesse ser.

O sucesso de temas subjetivos na atualidade deve-se, assim 
como ocorreu na antiguidade, a uma mudanga no foco do pensa- 
mento humano. Recapitulando a ideia, inicialmente exposta neste 
ensaio, a Grecia passou por uma transigao que contribuiu para que 
os filosofos e pensadores mudassem o foco de seus dialogos. Os 
novos que surgiam iam seguindo essa linha, caso de Epicuro. Na 
transigao do seculo XX para o XXI, uma "onda" "new age" se insta- 
lou, de forma que as pessoas, tambem, passaram a se voltar mais 
para o interior, para as coisas mais subjetivas, claro que, com mu- 
dangas visiveis nos conceitos, como ja foi dito mais acima. O mun- 
do se rendeu ao "imperio americano", atraves de seus produtos e 
propagandas que provocam uma especie de "neocolonizagao", ob- 
servada na influencia direta da cultura americana nos demais pai- 
ses. Ressalte-se que ha excegoes e, tambem, muitos conflitos por 
causa das diferengas. Vivenciamos uma globalizagao da cultura.

A vertente filosofica ou teologica "new age" ou "nova era", 
vem trazer uma ideia e uma proposta de bem-estar para o mundo.

306 GILMAR. Apud idem, ibidem, p. 7.

307 Idem, ibidem, p. 7
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Ela tambem se baseia muito na cultura oriental, a exemplo do bu- 
dismo que acredita na serenidade, no equilibrio, no isolamento e na 
meditagao. Elementos que nos lembram a filosofia de Epicuro, bem 
como, nos mostram o quanto ainda estd presente sua proposta nes- 
se mundo estressante e agitado que vivemos.

O budismo, pode-se dizer que seria o mais proximo que te- 
mos hoje da filosofia de Epicuro. Pensando melhor sobre o assunto, 
devemos lembrar que o imperio macedonio se expandiu tambem 
para o oriente, levando a cultura helenica para a Asia, assim como, 
muito da cultura oriental acabou por se infiltrar na ocidental. Lem- 
bremos que o pensamento budista e bastante antigo, sendo uma 
religiao e filosofia baseadas nos ensinamentos deixados por 
Siddhartha Gautama, o Buda historico, que viveu
aproximadamente entre 563 e 483 a.C. na India, de onde se 
espalhou atraves da Asia, Asia Central, Tibete, Sri Lanka, Sudeste 
Asiatico e, tambem, paises como China e Japao, entre outros do 
Leste Asiatico. Os ensinamentos basicos do budismo sao: evitar o 
mal, fazer o bem e cultivar a propria mente. O objetivo desses e o 
fim do ciclo de sofrimento. Sendo assim, sera que qualquer 
semelhanga com o epicurismo seria mera coincidencia?.

A filosofia da felicidade de Epicuro foi, durante a Idade Me
dia ocidental, quase que totalmente esquecida. Foi nesse periodo 
que muitos dos escritos desse filosofo foram perdidos, o que impe- 
diu que a contemporaneidade conhecesse mais sobre sua proposta 
para uma vida prazerosa. Contudo, o budismo no oriente, durante 
o mesmo periodo, so cresceu e se expandiu, e, hoje, alcanga tam
bem o ocidente, o que nos permite fazer essa relagao.

Contudo, a proposta da filosofia da felicidade ainda se en- 
contra em alguns pontos da sociedade, outros, porem, modificaram 
seus conceitos em prol de um objetivo em comum, que por mais 
que seja oposto ao que foi pensado por Epicuro, ainda traz, como 
base para conseguir o que querem, a sua filosofia. Por outro lado, 
outras instancias da sociedade, como a religiosa, se opoem comple- 
tamente a essa filosofia, ao imporem certas regras que aumentam o 
medo e diminuem o prazer do homem.
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Por fim, que fique a ligao: "Nem a posse das riquezas nem a a- 
bunddncia das coisas nem a obtengao de cargos ou o poder produzem a 
felicidade e a bem-aventuranga; produzem-na a ausencia de dores, a mode- 
ragao nos afetos e a disposigao de espirito que se mantenha nos limites im- 
postos pela natureza"308.

308 EPICURO. Op., cit., p. 17.



13 Cultura e Sexualidade na Grecia Antiga: Sexo, 
Amor e Casamento

Suzana Cristina Batista Barreto

A cada dia a Grecia Antiga e mais estudada e pesquisada em 
seus multiplos aspectos. Seus mitos e herdis, documentos e arte, 
enfim, sua historia e sua cultura continuam sendo vasculhadas de 
maneira incessante, gragas a grandeza e importancia de sua civili- 
zagao. E nesses estudos, as relagoes amorosas com todas suas nuan
ces, sutilezas e variagoes, ocupam um lugar de destaque: ao mesmo 
tempo em que revelam um mundo radicalmente diferente do nos- 
so, nos instiga a refletir sobre como conduzimos nossa sexualidade 
em nosso mundo.

Assim e que se colocam as questoes: Como os gregos cele- 
bravam o casamento? Havia divorcio? Tinham alguma especie de 
controle da natalidade? Quais eram suas preferencias sexuais? O 
que representavam as relagoes intergenero para eles? O que sabe- 
mos a respeito da prostituigao?

Foi estimulada por questionamentos dessa natureza que es- 
tabelecemos como propositos para esse estudo: a) a busca de in- 
formagoes sobre a vida sexual na Grecia antiga; b) a percepgao so
bre como os gregos concebiam as relagoes de casamento, as praticas 
sexuais e o amor; tomando como base textos literarios (a tragedia e 
a comedia) e evidencias iconograficas a que temos acesso na con- 
temporaneidade e que foram produzidas no chamado "periodo 
classico".

Utilizamos ainda as discussoes de Michel Foucault sobre o 
debate em torno da sexualidade na Grecia antiga. Foucault realiza 
uma interpretagao das concepgoes sobre sexualidade na Gracia 
classica, a partir dos textos de seus dramaturgos, historiadores e 
filosofos. Ele analisa como se formou o "homem do desejo" e coloca 
importantes questoes sobre a formagao da moral. Demonstra tarn-
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bem que a moral na Antiguidade nada tinha a ver com a maldigao 
da carne preconizada pelo Cristianismo309.

Nesse sentido, procurou-se discutir a instituigao do casa- 
mento no referido contexto, problematizando sua relagao com as 
ideias e praticas ligadas ao amor e ao sexo.

Com base na leitura de Nikos Vrissimtzis310, que aborda o 
cotidiano na polis grega, foi possivel observar que o autor deixa cla- 
ro dois conceitos inteiramente diferentes para as palavras Eros e 
Agape que costumam ser traduzidas em uma unica palavra, Amor. 
O autor define Eros como "estou apaixonado" -  amor carnal, con- 
cernente ao desejo sexual, erotismo etc.; e agape como significando 
"afeto profundo e afeigao" o que corresponde ao nosso "eu amo". 
Ainda com base em Vrissimtzis311 temos que o primeiro termo 
pressupoe paixao e entusiasmo, e o segundo, serenidade e profun- 
didade.

Vrissimtzis312 demonstra que no periodo Homerico, o poeta 
Homero, em seus poemas epicos Iliada e Odisseia, ja apresentava 
uma forte presenga de Eros. Nao esquegamos que tudo comegou 
quando Helena, a rainha de Esparta e esposa de Menelau, apaixo- 
nou-se por Paris, o prlncipe troiano, e ambos fugiram para Troia. 
Eros foi a causa e ninguem pode descreve-lo e louva-lo melhor que 
Homero.

Fazendo ainda alusao ao que Vrissimtzis313 acomete em seu 
estudo temos termos que identificam como viviam os gregos anti- 
gos. Obviamente as relagoes amorosas, em qualquer epoca ou lugar 
estao diretamente correlacionadas ao status social de ambos os se-

309 Ver: FOUCAULT, Michel. Historia da Sexualidade: o uso dos prazeres. Trad.: Maria 
Thereza da Costa Albuquerque, 12a ed., Rio de Janeiro: Graal Editora, 2007 (vol. II).

310 VRISSIMTZIS, Nikos A. Amor, Sexo & Casamento na Grecia Antiga: um guia da vida 
privada dos gregos antigos. Trad.: Luiz Alberto Machado Cabral, Sao Paulo: Odysseus, l a 
ed., 2002.

311 Idem, ibidem.

312 Idem, ibidem.

313 Idem, ibidem.
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xos, e, sobretudo ao da mulher. Os gregos antigos deram as suas 
mulheres os papeis de mae e de filha, o que, no entanto, nao deve 
nos conduzir a pensar que sua posigao fosse insignificante.

Dentro do estudo de Vrissimtzis314 o casamento e considera- 
do, ja nos tempos homericos, como o alicerce da sociedade. Desse 
modo, a importancia do casamento e da farrulia e enaltecida com a 
figura dos casais Zeus e Hera, Heitor e Andromaca, Odisseu e Pe
nelope, onde sao mostrados como modelos a serem seguidos.

Ideia que Moses I.Finley315 vai aprofundar na analise que de- 
senvolve sobre o periodo homerico, apresentando a instituigao do 
casamento como uma das possibilidades com que o jovem grego 
contava para conseguir riqueza. Nesse sentido, o casamento 6 pen- 
sado como uma reuniao de forgas entre duas famllias.

A pega Medeia, de Euripides316, foi encenada pela primeira 
vez em Atenas, em 431 a.C. Essa importante tragedia foi ampla- 
mente apreciada pelos gregos do periodo classico, epoca em que 
viveu Euripides. Nela Euripides explora o drama de Medeia. Me
deia, princesa da distante Colquida, descendente do Sol, apaixona- 
da por Jasao, traiu sua familia e abandonou a terra natal, auxiliando 
seu amado e a expedigao dos argonautas a conquistarem o velocino 
de ouro. Quando, anos mais tarde, depois de terem constituido fa
milia e se instalado na Grecia (Corinto), Jasao anuncia que pretende 
desposar uma princesa local para aumentar seu prestigio e influen- 
cia, Medeia vai as raias da loucura - para vingar o ultraje que Jasao 
pretende lhe impingir, Medeia, utilizando-se de astucia e conheci- 
mentos magicos, arquiteta o assassinato da noiva e de seus pro- 
prios filhos! O dilaceramento psicologico, a tensao e o jogo dos dia- 
logos contribuem para transformar essa pega de Euripides numa 
obra-prima.

314 Idem, ibidem.

315 Moses I Finley. O mundo de Ulisses. Lisboa: Editorial Presenga, s/d.

316 EURIPIDES. Medeia, Trad.: MSrio da Gama Kury, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 
1991.
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Trazendo a ideia de que a mulher era a figura "inocente", 
longe disso encontra-se Medeia, mulher rancorosa, ardilosa. Me- 
deia mulher que antes de qualquer outra coisa era conhecida como 
feiticeira, que trazia em seu coragao a ira, conseguiu mudar os olha- 
res que se tinha da mulher grega. Euripides apresenta aos seus coe- 
taneos uma outra referenda para o feminino.

Em Lisistrata, pega escrita no ano de 411 a.C., Aristofanes re
sume a revolta das mulheres em dois pianos: 1. as mulheres mais 
velhas deveriam apossar-se da Acropole da ddade; 2. as esposas 
jovens de toda a Grecia deveriam seduzir seus maridos ao maximo 
para em seguida repudia-los. Plano liderado pela ateniense Libera- 
tropa (Lisistrata). As mulheres aristofanicas representam uma agao 
atraves de que o comediografo faz um apelo a paz na Grecia, visto 
que esta se encontrava dilacerada pela Guerra do Peloponeso. 
Compreensao do feminino que se afasta do modelo hegemonico de 
esposa grega.

Para esse estudo e necessario dizer que as figuras de Medeia 
e Liberatropa nao se encontram dentro dos padroes femininos gre- 
gos, uma vez que fogem a imagem da mulher fragil e que perma- 
nece no gineceu, tendo que desenvolver apenas o papel da mae e 
esposa dedicada.

Outros termos como divorcio, concubinas, contracepgao e 
planejamento familiar estavam menos explicitos dentro dessa soci- 
edade em que a mulher era vista como "pura". O divorcio so era 
concebido quando o adulterio se dava por parte da mulher, visto 
que o homem nao era tido como adultero por manter relagoes ex- 
traconjugais. O concubinato tinha como principal objetivo a procri- 
agao, o que nao so era permitido como incentivado pelo estado, 
caso a esposa legitima fosse esteril ou gerasse apenas meninas317.

Quanto ao sexo, a sociedade grega aceitava o ato sexual sem 
grandes restrigdes, visto que, esta aceitagao limitava-se ao homem. 
Era comum a exibigao de imagens com sentido erotico (normal-

VRISSIMTZIS. Nikos A op.cit.
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mente um falo) nas portas do oikos para que quem passasse soubes- 
se que ali existia fertilidade e felicidade.

Certas representagoes eroticas tinham, de fato, um carater re- 
ligioso e votivo que estava relacionado particularmente k fertilida
de; outras desempenhavam um papel apotropaico (precaver-se con
tra o mal) e outras ainda pretendiam proporcionar um estimulo 
sexual. Os gregos acreditavam na Moderagao e, por conseguinte, 
todo desvio como a atividade sexual desenfreada ou a lascivia, nao 
era aceitavel. Havia na Grecia uma lei que protegia mulheres e cri- 
angas de estupros, independentemente de elas serem livres ou es- 
cravas318.

A prostituigao foi praticada na Grecia sob varias formas. As 
prostitutas, assim como qualquer mulher grega, tinha protegao do 
estado, mas, tambem, eram obrigadas a pagar tributos e estavam 
sujeitas a um frequente controle. As prostitutas, em sua maioria, 
eram escravas ou ex-escravas que haviam sido libertadas, mas, po- 
diam tambem ser mulheres livres que eram imigrantes estrangeiras 
ou ainda meninas que haviam sido abandonadas por seus pais e 
que terminavam nas maos de algum rufiao. No universo da prosti
tuigao havia, ainda, os proxenetas, que eram homens ou mulheres da 
mais baixa posigao social que exploravam uma ou mais prostitutas, 
mantidas ou nao em prostibulos319.

Havia ainda as varias categorias de prostitutas, classificadas 
de acordo com o lugar em que exerciam a profissao, assim defini- 
das por Vrissimtzis320: Khamaitypai (que eram assim denominadas 
por trabalharem ao ar livre, deitando-se no chao); Leophoroi ou peri- 
patetikai (que encontravam seus clientes dando voltas pelas ruas); 
gephyridai (frequentavam e trabalhavam perto das pontes); gephyrai 
(freqiientavam os banhos publicos); katakleistai (trabalhavam dentro 
dos prostibulos).

318 Idem, ibidem.

319 Idem, ibidem.

320 Idem, ibidem.
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Acerca do pagamento que era feito a prostituta, Vrissimtzis 
coloca que existia um prego a ser pago: um obolo (uma dracma = 
seis obolos), mas o pagamento, tambem, poderia ser efetuado em 
especie. Existiam formas diferenciadas de pagamentos que eram 
feitas de acordo com a condigao do cliente. A fungao das prostitutas 
era a de ter relagoes sexuais mediante pagamento, com quern quer 
que as solicitasse.

De acordo com os estudos de Deschanel321 as hetairas, assim 
como as prostitutas comuns, eram provenientes das classes dos es- 
cravos, ex-escravos e metecos (imigrantes). As hetairas deviam sua 
fama, sobretudo, aos banquetes (ceias exclusivas para os homens). 
Elas eram chamadas aos banquetes nao apenas como tocadoras de 
flautas e dangarinas, mas tambem como companhia feminina. Das 
hetairas sabemos que elas eram muito bem pagas e disso resultava 
que adotavam um estilo de vida suntuoso, vivendo em mansoes 
ricamente mobiliadas e decoradas, com escravos a disposigao. Sua 
fortuna consistia exclusivamente em dinheiro, uma vez que, como 
mulheres nao podiam adquirir bens imoveis. Alem disso, eram 
muito solicitadas pelos homens publicos que eram ligados ao uni- 
verso politico da Atenas classica. Estes buscavam nao apenas o 
prazer, mas, sobretudo os conhecimentos a que elas se dedicavam a 
estudar.

Pelo fato de serem as hetairas mulheres e, tambem, nao- 
atenienses, elas precisavam de algum protetor -  nao necessaria- 
mente de um proxeneta -  que cuidasse delas. O sonho de toda hetai- 
ra, mesmo a mais famosa dentre elas, era encontrar um cidadao 
abastado que a levasse para casa como sua concubina, onde pode
ria viver comodamente uma relagao semelhante ao casamento e ter 
filhos322.

321DESCHANEL, Emile. As cortesas gregas: Hiparca, Frineia, Lais, Aspasia, Safo, trad.: Luiz
Toledo Machado, Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.

322 Cf. Idem, ibidem; VRISSIMTZIS. Nikos A op.cit.
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Ja a pederastia era uma atividade obrigatoria para os jovens, 
uma vez que fazia parte de seu programa educacional323. Seu sur- 
gimento se deu por volta do seculo VI a.C. e durou ate o fim do 
seculo IV a.C. Quando falamos em Pederastia nos vem logo k cabe- 
ga a ideia de homossexualidade, sendo que esta, na verdade, nao 
tinha um carater homossexual.

A palavra pederastia denotava a afeigao espiritual de um 
homem adulto por um garoto, o que significava uma instituigao 
pedagogica plena de ideais. A pederastia seguia um conjunto con- 
creto de regras. Nesse relacionamento, o adulto era denominado 
erastes ("amante") e o adolescente, eromenos ("amado"). Os eromenos 
deviam ter entre doze e dezoito anos e o erastes devia ter acima de 
vinte anos, o que significa que ja havia ultrapassado o estagio de 
eromenos. A continuidade do relacionamento depois dos dezoito 
anos era considerada inaceitcivel, para prevenir que se transformas- 
se numa relagao homossexual.

O encontro e o primeiro contato ocorriam nos ginasios, onde 
os jovens se exercitavam. Presentes simbolicos eram dados pelos 
erastes aos seus eromenos, esses presentes tinham caracteres simboli- 
co e pedagogico324.

Enquanto durava o relacionamento, o erastes ensinava ao e- 
rdmenos as maneiras de comportamento, as regras de cortesia, os 
valores morais, a disciplina, mas tambem as atitudes bfisicas sobre 
a vida social, legislagao e os negocios exteriores da cidade. Quando 
o erastes passava a ensinar ao eromenos como se comportar diante de 
uma situagao de ato sexual, o erastes bolinava os orgaos genitais dos 
eromenos. O proprio ato sexual ocorria (se e quando ocorria), exclu- 
sivamente, entre as coxas do jovem, na posigao intrafemural, ja que 
era o unico permitido, de acordo com as regras nao escritas da pe
derastia.

323 MARROU, Henri-Irinee. Historia da Educagao na Antiguidade. Trad: M&rio Leonidas
Casanova. Sao Paulo: EPU, 1990.

VRISSIMTZIS. Nikos A. Op.cit.
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Devemos, porem, ressaltar que, a nobre instituigao da pede- 
rastia nao deve ser confundida com pedofilia, e que o homoerotis- 
mo na Grecia antiga era simplesmente tolerado pelo estado, porem, 
jamais constituiu um "padrao" da sociedade grega antiga.

Quando falamos em homoerotismo feminino na Grecia anti
ga, limitamo-nos, pois, muito pouco se sabe a seu respeito. O termo 
que prevaleceu em quase todas as linguas, porem, e a palavra grega 
lesbica, derivada da Ilha grega de Lesbos, a patria de Safo325, que e 
erroneamente considerada como a sacerdotisa, por excelencia, do 
amor homoerotico feminino.

Partindo agora para o estudo feito por Michel Foucault em 
seu livro "Historia da Sexualidade: o uso dos prazeres"326, onde 
aborda o debate em torno da sexualidade na Grecia antiga, obser- 
vamos que Foucault realiza uma interpretagao das concepgoes so- 
bre sexualidade na Grecia classica. Ele analisa como se formou o 
"homem do desejo" e coloca importantes questoes sobre a forma- 
gao da moral. Demonstra que a moral na Antiguidade nada tinha a 
ver com a "maldigao da carne" preconizada pelo Cristianismo.

Foucault327 estuda como a atividade sexual na Grecia classica 
e associada a uma pratica educacional e ao exercicio da temperanga 
para a realizagao de um bom uso dos prazeres, do dominio de si e 
dos outros, da aquisigao e manutengao da liberdade e da verdade. 
Assim, o exercicio sexual se constitui como dominio de pr&tica mo
ral e modo de subjetivagao presente no projeto de uma "estetica da 
existencia".

Os problemas elaborados por Foucault sobre a relagao com o 
proprio corpo, com a esposa e o amor pelos rapazes, estao presen- 
tes, tambem, em "Historia da sexualidade: o cuidado de si"328. Po
rem, nesta obra, ao lidar com os primordios do cristianismo e ob-

325 DESCHANEL, Emile. Op.,cit.

326 FOUCAULT, Michel. Op., cit.
327 Idem, ibidem.

328 FOUCAULT, Michel. Historia da sexualidade: o cuidado de si. Trad.: Maria Thereza da 
Costa Albuquerque, 9a ed., Rio de Janeiro: Graal, 1985 (v.3).
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servar o aparecimento das recomendagoes da virgindade, da defesa 
da fidelidade conjugal e a condenagao do amor pelos rapazes, Fou
cault nao aborda estas questoes em termos de maior ou menor li- 
berdade de conduta sexual. Tais formulagoes eticas ja se encontra- 
vam presentes na reflexao medico-filosofica do seculo IV, que o 
autor analisa em "Historia da sexualidade: o uso dos prazeres"329. 
Sua questao central e constatar a emergencia de uma arte de exis- 
tencia inteiramente nova, dominada pelo cuidado de si, onde o que 
se toma relevante e a dependencia ou independencia do sujeito.

Nesta andlise, o mal e a fragilidade, inscritos no proprio su
jeito, e que recomendarao este cuidado de si, que ve no casamento 
o lugar natural do sexo e de sua racional insergao, mas que, mesmo 
assim, nao livra do mal que o proprio sexo proporciona a fragilida
de da natureza humana. Neste caso, o amor pelos rapazes ainda 
nao 6 colocado em termos de essencia antinatural.

O ascetismo cristao, desse primeiro momento, incorpora pra- 
ticas de si provenientes da Antiguidade como o autoexame, diregao 
da consciencia, tecnicas de auto decifragao, procedimentos de puri- 
ficagao, fazendo com que esse si cristao nao seja dado, mas se cons- 
titua numa busca. Para Foucault a virada crucial e quando Santo 
Agostinho submete as praticas de si a um recentramento em tomo 
da purificagao, auto decifragao, e luta contra o desejo330.

Este deslocamento, apresentado por Foucault, significa a 
passagem de uma concepgao de si mesmo a ser construido a uma 
imagem de si como algo ja dado, precisando apenas de decifragao e 
anulagao. Entretanto, esse movimento s6 tornou-se possivel pelo 
advento do poder pastoral incorporado ao ascetismo monastico, 
que pelo codigo privara o individuo cada vez mais da liberdade de 
auto constituigao331.

Portanto, os anseios de Foucault na problematica da consti
tuigao dos sujeitos e das possibilidades de praticas antissubjetivan-

FOUCAULT, Michel. Op. cit., 2007.

330 Idem, ibidem.

331 Idem, ibidem.
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tes ecoam em suas analises de diferentes temporalidades, mas com 
um nucleo comum: a busca por possibilidades estrategicas de nao 
sujeigao. Contudo, as margens de seu problema central, nas bordas 
de suas obras, encontram-se reflexoes sobre as possibilidades de 
uma auto constituigao mais livre dentro de praticas religiosas como 
a ascese crista dos primeiros seculos. Assim, a religiao em Foucault 
nao fica relegada a uma pratica doutrinaria de codigos que visam a 
sujeigao atraves de um discurso. Abre-se a possibilidade, de em 
determinados contextos historicos, a religiao oferecer um aparato 
discursivo que possibilite uma pratica antissubjetivante332.

332 FOUCAULT, Michel. Op.cit., 2007.
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