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PREFACIO 

Sera um novo trabalho sobre Homero que o autor tem a pretensao 

de oferecer ao publico? Com efeito, e extraordinario pensar que os poe- 

mas homericos, depois de tres mil anos, tem suscitado, em todos tempos 

e sobretudo nos seculos XVIII, XIX e XX, um numero incalculavel de 

estudos. Tanto e que essas obras-primas antigas ainda nao revelaram in- 

teiramente o seu segredo. E' tambem prova de que se trata de uma obra 

eterna sobre a qua! o homem se inclina sempre com interesse, porque 

nela se reconhece. 

O presente trabalho nasceu dum curso universitario. Sua finali- 

dade unica e "determinar o ponto exato" dos estudos homericos, dar 

aos estudantes de lingua portuguesa um livro em que encontrem o 

essencial do que se sabe sobre Homero e seus poemas. O autor nao tem 

a pretensao de substituir-se a todos os trabalhos que na Franca, na Ingla- 

terra, na AIemanha,na Italia apareceram nestes dois ultimos seculos. Mas 

a maioria desses trabalhos estuda a qbra homerica sob aspectos mui- 

to particulares exigindo um previo conhecimento da obra em si. O 

leitor, entretanto, nao encontrara aqui um trabalho que o dispense de 

ler tais estudos, mas podera realiza-lo com mais proveito, fazendo a se- 

legao necessaria numa bibliografia dia a dia mais esmagadora. 

E antes um compendio de conhecimentos homericos, ou melhor, 

como indica o titulo, uma Introdugao a Homero o que aqui se vai encon- 

trar. Que estas paginas possam esclarecer e despertar o gosto pela obra 

do grande poeta epico, tao humano, onde se encontra a evocagao dum 

passado suntuoso e as vezes ainda misterioso, e tambem um estudo psi- 

cologico profundo dos deuses e dos homens. 

Gera^oes tem lido a Uiada e a Odis&eia e as tem vivido. Estes 

poemas inspiraram Virgilio, o "mestre do Ocidente"; toda a Idade Me- 

dia bizantina continuou a le-los e comenta-los, a Idade Media ocidental 

conheceu, pelo menos, o tema da guerra de Troia e, ate nossos dias, 

grandes escritores se tem inspirado em Homero. 

Que estas paginas possam contribuir para despertar a curiosidade do 

leitor e incita-lo a abandonar um estudo teorico, a debrugar-se sobre o 

texto e deixar-se levar por suas belezas . Que possam tambem desper- 

tar neste pais vocagoes de helenistas, de homericistas que, partindo dos 

atuais dados da ciencia, permitam as geragoes futuras compreender me- 

lhor o divino Homero. 

Sao Paulo, 14 de Julho 1953. 
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Enfrentamos, para a impressao deste trabalho, certas dificuldades. 

Pela primeira vez nossa imprensa universitaria precisou intercalar 

textos gregos no corpo de uma obra. Contando apenas com um corpo de 

caracteres gregos, vimo-nos obrigados a adaptar a tipografia a esses 

caracteres. Assim, as notas que acompanham o capitulo II da segunda 

parte foram compostas em corpo identico ao do proprio texto, para 

evitar o desajustamento do grego em relagao aos caracteres Portugueses, 

o que infelizmente se podera ver tambem no decorrer das notas de ou- 

tros capitulos: foi o que nao pudemos evitar. Lamentamos esses defeitosr 

contraries as normas de uma boa edigao. 

Cumpre-nos deixar aqui nosso sgradecimento a todos os que conos- 

co colaboraram neste trabalho, particularmente a Dona Gilda Maria Reale 

Starzynski, que o redigiu em lingua portuguesa. 
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CAPITULO I 

BIBLIOGRAFIA 

Desde o comego da imprensa tem havido numerosas edigoes de 

Homero. Em primeiro lugar citemos as principais edigoes da Ihada. 

A Editio princeps, Florenga, 1488, in-f0, em 2 volumes editada por De- 

metrio Chalcocondylas. A Aldina de Veneza, 1504-1517-1524, in-80; a 

Juntina de Florenga em 1519; a edigao Rontana de 1542-1550, que e a 

editio princeps dos Comen^arios de Eustatio. A Edigao de Genebra em 

1566 tornou-se a Vulgata do texto. O grande humanista e editor frances, 

Henri Estienne, para faze-la, usou um manuscrito dessa cidade, o Gene- 

vensis graecus 44. 

Depois de muitas outras edigoes, os Prolegomena ad Iliaden do 

frances Ansse de Villoison, Venetiis, 1788, provocaram uma revolugao. 

O autor pretendia ter achado o texto essencial e critico de Homero no 

codex Venetus gr, 454, chamado Venetus A; e em 1794, a edigao de 

Halle, por Fr. A. Wolf, fez-se de acordo com os princlpios de Villoison: 

"e, diz o autor, o texto do critico alexandrino, Aristarco." 

A partir desse momento, as edigoes se sucedem. Os autores pre- 

tendem reconstituir o texto de Homero, segundo a critica alexandrina, 

e a escola de Villoison e representada por inumeros trabalhos publicados 

em Leipzig; um, em 1802, de C. G. Heyne, outro de G. Dindorf em 

1826, outro ainda de A. Ludwich, em 1889-1891. Didot imprimira, em 

1877, a edigao de G. Dindorf, acompanhada duma tradugao latina. Ou- 

tros editores, como Wolf, se atem ao texto de Aristarco: K. Lehrs, Koe- 

nigsberg, 1833; G. Dindorf, que muda de teoria, Leipzig, 1855; J. La Ro- 

che, Leipzig, 1873-76; A. Pierron, Paris, 1833. Por fim, certos editores 

querem ir mais longe os criticos alexandrinos e voltar ao testo primi- 

tivo da 7/fada, por exemplo: R. Payne Knight, Londres, 1820; I. Bekker, 
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Berlin, 1843; A. Koechly, Leipzig, 1861; W. Christ, Leipzig, 1884; A. Fick, 

Goettingen, 1883; A. Ludwich, Leipzig, 1889; J. van Leeuwen e M. 

B. Mendes da Costa, Leyde, 1890; D. B. Monro e T. W. Allen, Oxford, 

1901-08. 

Ve-se, por essa enumeragao, que diversas teorias se confrontam e que 

o aluno ou o leitor devem ser guiados na sua escolha. As melhores edi^oes 

etuais das obras homericas sao: na Alemanha, a edigao Teubner por 

A. Ludwich, 4 vols., Leipzig, 1889-1907; na Inglaterra, a edi^ao de 

Oxford de D. B. Monro e T. W. Allen, Oxford, 1908; na Franga, a 

edigao comentada de A. Pierron, Paris, 1869-83, e a edigao da "Belles 

Lettres", por P. Mazon, Paris 1946, cuja tradugao e um modelo de ritmo 

e precisao. 

As edigoes da Odisseia sao mais ou menos as mesmas. 

A Editio princeps, Florenga, 1488, in-f0, em 2 volumes pelo mesmo De- 

metrio Chalcocondylas; a Aldina de Veneza, 1505-1517-1524, in 8°; a Ro- 

mana, 1542-1550; a edigao de Henri Estienne, Genebra, 1566. Como 

para a Ihada, esta edigao tornou-se a Vulgata do poema. Citemos ain- 

da a dupla edigao de S. Clarke, em 1729 e 1740; a de G. Dindorf, em 

1824, a que corresponde a da Ihada, de 1826. 

Em 1804 e 1807, F. A. Wolf publicou a edigao que completava a 

da Iliada, de 1794. G. Dindorf edita, em 1827, a sua Odisseia e I. 

Bekker somente em 1858. Citemos ainda D. Baumgarten e H. Crusius, 

Leipzig, 1822-24; G. Dindorf, segundo sua nova concepgao, Leipzig, 

1855; J. La Roche, Leipzig, 1867-8; H. Hayman, Londres, 1866-78; 

A. Kirschhoff, Berlin, 1879; A. Fichk, Goettingen, 1883; J. van Leeuwen 

e M. B. Mendes da Costa, Leyde, 1887-90; A. Ludwich, Leipzig, 1889- 

1891; as edigoes de Oxford de W. Merry e J- Riddell, 1875; D. B. 

Monro, 1901; T. W. Allen, 1907 e 1916-19; P. Cauer, 3? ed., Leipzig, 

1908; J. van Leeuwen, Leyde, 1917; e a edigao de P- von der Miihll, 

Bale, 1947. 

Em 1924, Victor Berard publicou em Paris, na 'Belles Lettres", o 

texto e tradugao da Odisseia em 3 volumes, que fez preceder de 3 volumes 

de Introdugao. Esta obra vale por sua tendencia, mas sobretudo pela 

tradugao harmoniosa. 

Tern sido inumeros os estudos sobre Homero e sua obra. Citemos, 

em primeiro lugar, a respeito da lingua: 

D. B. 'iMonro, Grammar of the Homeric Dialect, Oxford, 1884 e 1891. 

T. Wachernagel, Sprachliche Untersuchungen zu Homer, Goettingen, 

1916. 

A. Meillet, Apergu d'une histoire de la langue grecque, 6.' ed., Paris 

1948, e sobretudo: 

P. Chantraine, Grammaire homerique, 2 vol., Paris, 1942-1953. 
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Editaram-se dicionarios homericos: 

H. Ebeling, Lexicon homericum, 3 vols., Leipzig, 1871-1885. 

H. Ebeling, Schulworterbuch zu Homer, Leipzig, 1890. 

Aug. Gehring, Index homericus, Lipsiae, 1891. 

J. van LeuWen, Enchiridium Dictionis epicae, Leyde, 1894 e 1918. 

R. I. Cunliffe, Lexicon of Homeric dialect, 1924. 

Convem tambem recorrer a E. Boisacq, Dictionnaire etymologique 

de la Langue Grecque, 4.R ed., Heidelberg, 1950. 

Que citar dentre os trabalhos editados nestes ultimos duzentos anos? 

Existem diversas bibliografias de Homero: 

V. Terret, Homere, Etude historique et critique, Paris, 1899. 

Wil. Freund, Triennum philologicum oder grundzuge der philologis- 

chen Wissenschaften, Stuttgart, 1911. 

P. Masqueray, Bibliographie pratique de la litterature grecque, Paris, 

1914. 

J. A. Nairn, Classical handlist, 2a. edi., Oxford, 1939. 

Pode-se ainda ver uma abundante bibliografia em Victor Berard, 

Introduction a VOdyssee, 3 vols., Paris, 1924. Devem ser consultados 

tambem os fascicules anuais de Annee Philologique, Les Belles Lettres, 

Paris. 

Seria inutil querer repetir esses trabalhos; grande parte deles, por 

outro lado, nao tern mais do que um valor historico. So citaremos aqui 

as obras que possam ser lidas com proveito. 

Ch. Autran, Homere et les origines sacerdotales de Vepopee grecque, 

3 vols., Paris, 1938-43. 

Y. Bequignon, Paysages et Images de VUiade, Paris, 1941. 

V. Berard, Les Pheniciens et VOdyssee, 2 vols., Paris, 1902-1903. 

H. Browne, Handbook of Homeric Studies, Belfast, 1908. 

S. Delorme, Les Hommes dfHomere, Paris, 1861. 

G. Finsler, Homer, 2 vol., Leipzig, 1908. 

G. Fougeres, Les Premieres civilisations, 3a. ed., Paris, 1948. 

G. Germain, Homere, 3 vols, Bruxelles, 1945-1948, 

G. Glotz, La civilisation egeenne, Paris, 1937. 

G. Glotz, Les poemes homeriques avant Homere, Paris, 1931. 

L. Halphen et Ph. Sagnac, Les Premieres civilisations par P. Jouguet, 

J. Vandier, G. Conterrau, E. Dhorme, A. Aymard, F. Cha- 

pouthier et R, Grousset, 3a. ed., Paris, 1950. 

J. E. Harrison, Prolegomena to the study of Greek religion, 3a. ed., 

Oxford, 1922. 

J. Hatzfeld, Histoire de la Grece ancienne, 3/ ed., Paris, 1950. 

R. Henning, Die geographie des homerischen Epos, Leipzig, 1934. 

M, W. J. Jackson Knight, Homer, Oxford, 1952. 

K. C. Jebb, Homer: an Introduction to the Iliad and the Odyssey, 

7.® ed., Glasgow, 1905. 
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A. Lang, Homer and the Epic, Londres, 1893. 

A. Lang, Homer and his age, Londres, 1906. 

A. Lang, The World of Homer, Londres, 1910. 

W. Leaf, Homer and History, Londres, 1915. 

H.L. Lorimer, Homer and the monuments, Londres, 1950. 

P. Mazon, Introduction a ITliade, Paris, 1942. 

E. Mireaux, Les poemes homeriques et Vhistoire grecque, Paris, 1948. 

G. Murray, The Rise of the Greek Epic, 2 vols., Londres, 1907. 

M. P. Nilsson, Homer and Mycenae, Londres, 1933. 

M. P^ Nilsson, Geschichie der griechischen Religion, 2 vols., Munich, 

1941-1945. 

M. P. Nilsson, The Minoan-Mycenean Religion and its survival in Greek 

Religion, 2.a ed., Lund, 1950. 

Ch.Picard, Les Religions Prehelleniques, Paris, 1948. 

Ch.Picard, Les origines du polytheisme hellenique, 2 vols. Paris, 1930-32. 

A. Puech, LTliade d'Homere: Etude et analyse, Paris. 

F. Robert, Homere, Paris, 1951. 

C. Rothe, Die Odyssee a/s Dichtung und ihr Verhaeltniss zur Ilias, 

Paderborn, 1914. 

A. Roussel, La Religion dans Homere, Paris, 1914. 

O. Seeck, Die Quellen der Odyssee, Berlim, 1887. 

A. Severyns, Homere, 3 vols,, Bruxelles, 1943-1948. 

Th. D. Seymour, Life in the Homeric age, New York, 1907. 

U. von WilamowitzJ-Moellendorff, Homerische Untersuchungen, Ber- 

lin, 1884. 

U. von Wilomowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer, Berlin, 1916. 

U. von Wilamowitz-Moellendorff, Der Glaube der Hellenen, 2 vols., 

Berlin 1931-32. 

P. Waltz, Le Monde egeen avant les Grecs, Paris, 1947. 
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CAPlTULO II 

A TRADIQAO HOMERICA 

O presente trabalho nao comporta a historia do 

Como se apresenta texto de Homero, desde sua composigao ate nossos 

a tradigao homerica dias. Ademais, esta historia, em grande parte, ain- 

da esta por escrever, tal e a complexidade dos 

fatos, o numero de manuscristos (1). Todavia, parece interessante dar 

algumas indicagoes que permitam compreender como nos foi transmiti- 

do um texto quase tres vezes milenario. 

Nao procuremos, desde ja, dizer como foi escrito o texto da ll'mda 

e da Odisseia, nem a que data remonta. Sao questoes demasiadamente 

controversas e de que nao convem tratar neste lugar. Digamos, sim- 

plesmente, que consta ter aparecido um texto unico, em Atenas, por 

volta do seculo VI: da-se-lhe o nome de edigao de Pisistrato. A partir 

desse momento, com efeito, acham-se os tragos dum texto unificado, 

que e cantado nas Panateneias, conforme a decisao anteriormente to- 

mada por Solao. 

Desde essa data, sao citadas pelos Antigos ou pelos comentadores 

alexandrinos e bizantinos do texto de Homero um certo numero de edi- 

goes que assim se podem dividir: 

a) edigoes das cidades, at TroAtrtKat, at aTro raw TrdAetov: edigoes de Mar- 

selha, Quios, Argos, Sinope, Chipre, Creta. Alguns criticos julgam-nas 

anteriores ou ligeiramente posteriores a edigao princeps ateniense de Pi- 

sistrato; outros julgam que foram feitas segundo essa edigao, recebendo 

apenas algumas variantes. Para algumas, talvez, deve-se aproximar sua 

origem a 200 a. C. 

b) edigoes pessoais. Citam-se, com efeito, as edigoes de Euripedes 

o Jovem, Antimaco de Colofao (400 a. C.), talvez de Aristoteles, dos 

(1) . — Se se quiser ter uma ideta ma:s prectsa desses manuscritos, pode-se consultar a 
edigao de T .W. Allen, Oxford, 1908, e a Introduction a Vlliade, de P. Mazon, Paris, 1948. 
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alexandrines Reano, Filemao e Sossigenes: Feitas por ou para um ho- 

mem de letras, as vezes um poeta, certamente seguiram a vulgata atenien- 

se, embora tais letrados possam ter introduzido no texto variantes conhe- 

cidas ou pessoais. 

c) edigoes vulgares provavelmente comerciais, e que se devem 

ter expandido desde a antiguidade, a vista da influencia que sempre 

tiveram esses poemas. Os grandes centres dessas edigoes foram Atenas 

e Rodes. 

Os comentadores alexandrines ou bizantinos dos textos homericos co- 

nheceram essas edigoes; mencionam-nas, dao-nos algumas de suas varian- 

tes em comentarios, quer em obras independentes do proprio texto, quer 

em notas inscritas a margem do texto de nossos codices, e que se cha- 
mam escolios (scholia). Conhecemos os seguintes criticos da obra home- 

rica: Democrito de Abdera, Hipias de Elis, Estesimbroto de Tasos e um 

Hipias de Tasos citados por Aristoteles; o proprio Aristoteles, no IV se- 

culo, Cameleao, Heraclides Pontico, e, na epoca alexandrina (III seculo), 

Filetas de Cos, Zenodoto de Efeso, Neoptolemo de Pario, Aristofanes 

de Bizancio e, sobretudo, Aristarco (2). Esses criticos formam verdadei- 

ras escolas que se vao opor umas as outras. As principais serao as de Zeno- 

doto, Aristofanes de Bizancio e Aristarco. Zenodoto (325-260), o primeiro 

bibliotecario de Alexandria, fez uma "breve" edigao da Iliada a que fal- 

tam certos versos da nossa Iliada atual. Essa edigao, que se opoe as 

longas ou "polisticas", so a conhecemos pelas criticas de seus sucessores, 

que nos citam tambem algumas de suas conjecturas pessoais sobre o 

texto homerico. Aristofanes (260-180), por sua vez, da explicagoes in- 

teressantes sobre o vocabulario homerico; alem disso, apresenta ligoes 

que pode ter achado em edigoes antigas. Teve como discipulo Calis- 

trato. Enfim, Aristarco (217-145) elabora a famosa edigao alexandrina, 

feita para ser conservada na grande biblioteca dos Ptolomeus. (3) Foi 

essa edigao que por sua vez F. A. Wolf quis editar. E um exemplar 

unico, escrito ou corrigido por Aristarco, e que ja nos da conta das sus- 

peitas que a antiguidade nutria sobre a autenticidade de determinados 

versos homericos. Aristarco marca com certos sinais os versos criticados, 

(4) as vezes toma a liberdade de suprimir palavras e ate versos que 

{2) . — Serao lidas com proveito as paginas dedicadas a esses filologos por P. Boudreaux, 
Le texte d'Aristophane et ses conunentaieuTs, Paris, 1919, pp. 30-95; e J. Irigoin, 
Histoire du texte de Pindare, Paris, 1952, pp. 32-63. 

(3). — De acordo com o Pap. Oxyrhynchus, X, 1241, Aristarco foi o sexto bibliotecario de 
Alexandria. Eis a lista; Zenodoto (-J- 260), Apolonio de Rodes (295-215), Eratos- 
tenes (280-200), Aristofanes de Bizancio (260-180), Apolonio o Eidografo e Aristarco, 

(4) . — Os diversos sinais sao o obelo, o asterisco, o obelo astericado, o antessigma, o diplo e o 
aiplo pontuado. O obelo (—) marcava um verso tirado por atetese; o asterisco ( ^ ) 
dicava um verso exato, mas muitas vezes repetido como uma formula; o obelo asteris- 
cado (y —) mostrava que um verso era repetido de maneira abusiva; o ante- 
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considera nao homericos, provavelmente introduzidos por algum interpo- 

lador. Tais supressoes chamam-se ateteses (athetesis). Menciona 

tambem uma ou outra variante, propoe esta ou aquela corregao. Na rea- 

lidade, muitas vezes ele se refere a um comentario anexo ou a tratados 

particulares que compos; mas suas ligoes sao, sem duvida, mais o resul- 

tado de pesquisas em outros codices da Biblioteca de Alexandria que o 

objeto de conjecturas pessoais, pois notamos sua extrema severidade pa- 

ra com estas ultimas. 

De resto, so um pequeno numero das modificagoes preconizadas por 

esses sabios filologos penetrou no texto, e P. Chantraine cita as seguintes 

cifras: das 413 ligoes conhecidas de Zenodoto somente seis se acham 

em todos os nossos codices, cento e setenta e tres se encontram aqui e 

ali na tradigao manuscrita. De Aristofanes, conhecemos oitenta e tres 

ligoes: nenhuma figura no conjunto da tradigao manuscrita, apenas qua- 

renta e uma se acham em alguns codices. Aristarco, por sua vez, efe- 

luou 874 corregoes. Ora, so oitenta se incorporam no conjunto da tradi- 
gao; 742 estao dispersas na tradigao manuscrita (5). 

Durante muito tempo acreditou-se que se devia tambem aos criticos 

de Alexandria a divisao dos dois poemas em vinte e quatro cantos, 

segundo as vinte e quatro letras do alfabeto nessa epoca tardia. Essa 

teria se tornado a divisao, senao logica, pelo menos tradicional dos poe- 

mas. J. Irigoin sugere que tal divisao e muito mais antiga e ja represen- 

taria o estado do texto na epoca da edigao steniense de Pisistrato (6) . 

Os trabalhos aristarquianos se prolongaram apos o autor, e conhece- 

mos discipulos do mestre, tais como Amonio de Alexandria, Dionisio 

Tracio, Tiraniao, Dionisio de Sidao, Ptolomeu Pindariao, Apolodoro de 

Atenas, Posidonio, Parmenisco e Seleuco de Alexandria. 

Em oposigao a escola alexandrina, ergueu-se uma outra, nascida em 

Pergamo, onde os Atalos, ao inicio do II seculo, fundaram uma grande 

biblioteca, rival da de Alexandria e que se propunha a reunir, por sua vez, 

as obras dos grandes prosadores da Helade e delas fornecer edigoes cri- 

ticas. Portanto, dentre os poetas, Homero teve um tratamento parti- 

cular e foi objeto dum estudo cuidadoso (7) . Entre os filologos dessa 

oscola, encontram-se tendencias mais conservadoras e, particularmente, 

sigma ^ assinalava uma interpolagio por intervengao ou repetigao de versos ja conhe- 
cidos; e entao o s:gma se colocava diante dos versos que seguiam e retomavam o texto 
autentico. Por fim, o diplo (^>) emrava a uma nota explicativa ou a uma variante, e 
o d:plo pontuado a uma nota em que. Aristarco discutia a opiniao de seus 
predecessores. Era ja um aparato critlco. 

<(5) . — P. Chantraine, em Introduction a L'lliade, p. 16 e ss. . E' desse mesmo trabalho 
que colhemos estas informag5es, pois nos da o mais recente estado de conhecimentos 
sobre esse assunto. 

(6). — J. Irigoin, op. cit,, p. 41, nota 3. 
<7). — Veja P. Chantraine, op. cit., p. 15; A. Dain, Les Manuscrita, p. 98; J. Irigoin, 

pp. cit., p. 61. 
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uma hostilidade bastante clara as ateteses. files se ocupam preferivel- 

mente com a critica do texto em si e mostram-se mais avidos de exe- 

gese. De fato, restabelecem o texto tal qual a tradigao Ihes havia 

legado. O mestre dessa escola foi Crates de Malos que teve como 

discipulos, Demetrio Ixiao, Ptolomeu Epiteto e Ptolomeu de Ascalao. 

Todos esses comentadores, e certo, deram origem a edigoes diver- 

gen tes, sem, entretanto, tirar de Aristarco sua influencia, pois foi gragas 

a ele que o numero de versos da Ihada pode ser fixado, por assim dizer, 

de maneira definitiva. 

De fato, a antiguidade legou-nos uma tradigao bastante heterogenea 

todavia sem variantes muito importantes, e que parece originar-se dum 

texto unico, o de Pisistrato. Os trabalhos dos alexandrines teriam podi- 

do modificar profundamente esse estado de coisas. Parece que a sua douta 

influencia foi pouco producente. Tal consequencia resultou ao mesmo 

tempo de sua prudencia e do aspect© erudito de seu trabalho. Muitos 

versos condenados encontravam-se, de fato, respeitados no texto de sua 

edigao e unicamente marcados com o sinal critico. Alem disso, essas edi- 

^oes eruditas, conhecidas somente pelo trabalho de comentadores poste- 

riores, repitamo-lo, nao tiveram senao pouca influencia sobre as edigoes 

correntes: foram trabalhos que permaneceram nas bibliotecas e quase 

desapareceram com elas, tanto em Pergamo como em Alexandria. 

Atualmente, possuimos grande numero de codi- 

A tradigao ces, que nos dao o texto dos poemas homericos. fi 

manuscrita: tao elevado o numero, e os codices estao de tal ma- 

codices neira disperses que ate nossos dias ainda nao foi 

possivel realizar um trabalho solido e definitive so- 

bre essa tradigao. P6de-se apenas tentar assinalar familias de manus- 

critos cujos parentescos se apresentam, as vezes, muito vagos (8). 

Uma classificagao de manuscritos e relativamente facil quando 

se pode chegar a um arquetipo, pai de todos os outros, explicando-se as 

variantes por mas leituras de copistas no original, corregoes devidas a 

antigos filologos, etc. . Mas e preciso nao esquecer que em qualquer 
hipotese, entre os codices de Homero, nenhum remonta a data anterior 

ao seculo X. fisse nao e um fato particular e sim comum a grander 

numero de autores antigos. Ora, e importante notar rapidamente o que 

distingue nossos codices medievais dos volumina alexandrines ou de 
Pergamo. 

(8). — De acordo com T. W. Allen, The Text of the Odissey em Papers of the British School 
at Rome, vol. V, 1920, pp. 1-85, haveria oitenta codices da Odisseia. Para a 
Iliad a, o mesmo autor contou cento e oitenta codices. Sem duvida, os catalogos das 
Bibliotecas, ao se tornarem mais precisos ou ao se organizarem, nos darao a conhecet 
outros testemunhos. 
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Na antiguidade, desde o seculo IV, a materia habitual dos rolos ou 

volumina foi o papyrus egipcio. Foi somente no seculo II que se desen- 

volveu, sobretudo na Asia Menor, o uso do pergaminho. Parece que 

cada volttmen nao continha senao uma so obra, (tragedia, comedia, canto 

de Homero, ou livro dos Argonautas), ou uma colegao de obras mais 

breves (Olimpicas, por exemplo), de mais ou menos seicentos a mil versos. 

Foi sob o reinado dos Antoninos que provavelmente se fez a passagem de 

volumem a um codex de papyrus, fesse fato devia coincidir com a mu- 

danga do oentro de cultura helenica que, depois do desaparecimento da 

Biblioteca de Alexandria, se estabeleceu de novo em Atenas, sobretudo 

com a fundagao da Biblioteca de Hadriano em 131-132, e a criagao da 

Universidade de Atenas em 176. O codex permitia dar um conjunto mais 

importante da obra de um mesmo autor, (9) e a razao dessa novidade foi 

sobretudo pratica, talvez pedagogica. A consequencia disto foi que rapida- 

mente foi feita uma escolha dentre as obras literarias da Grecia, para com- 

por um conjunto que constituiu a materia dos comentarios das escolas e 

da Universidade. Essa escolha, infelizmente, provocou a perda duma gran- 

de parte dessa heranga literaria, e nos conservou somente algumas obras 

escolhidas por motives na maioria das vezes escolares. Essas edigces co- 

piadas e recopiadas mais comumente com um comentario marginal, do 

qual falaremos, sao os reais antecessores dos codices que possuimos e 

foram escritas entre os seculos II e VI da nossa era. 

Aos poucos o codex de pergaminho passou a substituir-se ao codex de 

papyrus, e desde o seculo IV os exemplares das bibliotecas deviam ser 

principalmente pergaminhos (10). 

Depois de um period© de decadencia que se inicia em 529 com o 

fechamento da Escola de Atenas e que provocou uma ignorancia total 

dos textos classicos de 610 a 843, foi somente a partir de 864, com a nova 

Universidade de Constantinopla, que houve um novo interesse pelos 

textos antigos, e que os manuscritos mais veneraveis foram procurados 

para ser copiados. 

Foi nessa epoca que se produziu uma inovagao de grandes conse- 

quencias. Anteriormente, todos esses textos antigos eram escritos com 

letras unciais e nossa escrita grega minuscula so aparece depois do seculo 

VII. Procurou-se primeiramente transcrever nessas minusculas todos 

os textos antigos, a comegar das Sagradas Escrituras. Tambem os textos 

dos poetas foram escritos por volta dos seculos IX e X, fesse tipo de trans- 

literagao se chama /Aeraxa/aa/cr^pta/xos, e e possivel encontrar uma ou duas 

(9). — J. Irigoin, op. cit., pp. 38-41; 94-100. 
(10). — £ somente a partir dos seculos XI que o uso do papel oriental ou ar&bico se divulga 

na Grecia; e um papel de algodao ao qual foi dado o nome de fcombyefn. Foi subs- 
tituido pelo papel de origem ocidental desde os seculos XIZ e XIII. Ver o artigo de 
J. Irigoin, Les premiers manuscrits agrees ecrits sur papier et le probleme du bombycin, 
em Scr/p^orium, IV, 2, pp. 194-204. 
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transliteragoes do mesmo texto. Quanto as obras homericas, e bem pro- 

vavel que nos encontremos diante de muitas e diversas transliteragoes,- 

feitas de diversos codices escritos em unciais, os quais, por sua vez, ja 

nao representavam a tradigao pura, mas tradigoes ja misturadas, como 

vimos acima. E' pois, necessario que o filologo, a partir desses teste- 

munhos da Idade Media Bizantina, tente remontar aos trabalhos dos 

alexandrinos, de Pisistrato e ao proprio texto primitivo. 

Todavia, eis a lista, nao de todos os manuscritos, mas dos codices 

mais importantes. Para a Iliada, salientemos: 

Venetus Marcianus gr. 454 (chamado codex A) do seculo X, em per- 

gaminho. E um manuscrito que, estragado em tempos antigos, foi re:- 

taurado no seculo XV. Alem do texto possui escolios marginals e inter- 

lineares e ainda glosas. Os versos sao marcados com sinais criticos — 

de acordo com os trabalhos desses filologos alexandrinos de que ja fala- 

mos — e numerosas variantes sao inscritas na margem ou no comego do 

verso. £ ja um trabalho de filologo. Ansse de Villoison, que o descobriu 

em 1779, ai via a editio variorum do texto homerico. 

Venetus Marcianus gr. 453, codex B, cujos escolios tern certo valor e 

que ignora todas as omissoes aristarquianas. £ do seculo XI. 

Laurentianus gr. XXXII, 3 do seculo XI, chamado codex C. 

Laurentianus gr. XXXII, 15 dos seculos XI ou XII, codex D. 

Genevensis gr. 44, do seculo XIII, que serviu para a edigao de Henri 

Estienne, e foi chamado codex G. 

Lipsiensis gr. 32, do seculo XIV, que contem extratos de Porfirio: co- 

dex L. 

Londinensis Burneianus gr. 86, datado de 1059; possui os escolios de 

B e parece completar o codex A; e marcado com a sigla T (Townleyanus)* 

Para a Odisseia, os principals codices sao: 

B Ambrosianus gr. B 99 sup., do seculo XIII. 

F Laurentianus gr. conv, soppr. 52, do seculo XI (11), 

G Laurentianus gr. XXXII, 24, dos seculos X ou XI. 

H Londinensis Harleianus gr. 5674, do seculo XIII. 

M Venetus Marcianus gr. 613, do seculo XIII. 

P Heidelbergensis Palatinus gr. 45, datado de 1201. 

U Monacensis Augustinus gr. 519, do seculo XIV. 

Numerosas concordancias com os papyri emprestam certo valor ao 

codex M, mostrando assim como manuscritos de epoca recente podem 

revelar-se as vezes testemunhos interessantes e ate valiosos. 

(II). — Trata-se dos codices chamados conventi soppressi, — dos conventos eliminados — 
cujo fundo foi ajuntar-se ao fundo ja bastante rico da Laurenciana de Florenga. 
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Desde o seculo XVII, outra fonte se revela aos home- 

os Papyri ricistas assim como a toda a tradigao literaria: e a dos 

papyri. As excavagoes do Egito exumaram numerosos 

papyri que, conservados nos museus ou vendidos por negociantes de an- 

tiguidades, foram estudados pelos sabios. Fundou-se, assim, uma nova 

^iencia, a papirologia. Tais fragmentos, mais ou menos longos, sempre 

em mau estado, forneceram uma nova fonte de informacoes sobre Ro- 

mero, tanto mais valiosa quanto anterior ao seculo X, isto e, aos nossos 

mais antigos codices. Sao, portanto, preciosos testemunhos da tradigao. 

De acordo com os mais recentes trabalhos, contam-se, atualmente, 

trezentos e setenta e dois papyri da Iliada, e, sem duvida, as buscas au- 

mentarao ainda o numero desses testemunhos. Destes papyri, trinta e 

quatro sao anteriores a Jesus Cristo e, entre eles, dezesseis pertencem aos 

seculos II ou III sendo, pois, anteriores a Aristarco. Os outros papyri sao 

da era crista. Trinta e um pertencem ao I seculo d. C.., cento e treze 

pertencem ao seculo II, cento e dezoito ao seculo III; trinta dois ao se- 

culo IV, vinte e seis ao seculo V; oito ao seculo VI; cinco ao seculo VII. 

Os papyri da Odisseia sao em numero muito menor: contam-se cento e 

quatro, dos quais setenta e quatro mais ou menos inutilizaveis. Assim 

se distribuem: dois sao do seculo III a. C.; tres do seculo II; tres do 

seculo I. E da era crista, oito do seculo I; vinte do seculo II; vinte 

sete do seculo III; sete do seculo IV; cinco do seculo V (12). Estes 

papyri nos testemunham a estima de que gozavam ainda os poetas na 

epoca post-classica e imperial, mas tambem a decadencia dos seculos 

V, VI e VII. 

Que valor se deve dar a esses testemunhos? Possuimos testemunhos 

papirologicos concernentes a 13542 versos da Iliada (num total de 15693) 

e sobre 5171 da Odisseia (num total de 12110). Mas nao convem ali- 

mentar muitas ilusoes a respeito do valor de tais itextos. Com efeito, os 

papyri provem de textos escolares, livros magicos, exemplares destina- 

dos ao comercio e, as vezes, de exemplares de bibliotecas, sem que seja 

possivel fazer sempre uma discrimina^ao. E', pois, necessario prudencia 

na consulta desta tradigao. 

Em primeiro lugar, os extratos mostram quais eram os textos de 

predilegao, que os antigos gostavam de ouvir. Assim, os textos mais 

apreciados da Iliada sao o combate de Paris e Menelau (13), a batalha 

do muro (14), a batalha dos navios, (15) a entrevista de Zeus e Hera no 

(12). — Veja o estudo de P. Collart em Introduction a Vlliade, p. 62. Todo o capitulo, pp. 
37 a 73, deve ser lido. Para a Odisseia, consulte-se o estudo ja citado, de T. W. Allen. 

(13). — if,, in, 302-372. 

(14). — //., XII, 108-378. 
<15). — U., canto XIII. 
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monte Ida (16), a descrigao do escudo de Aquiles (17). Os textos mais 

comumente repetidos permitem-nos julgar do gosto dos leitores nas di- 

versas epocas. 

Informam-nos tambem esses papyri que, antes do seculo II a. C., 

havia certo numero de versos que nao mais se encontram depois dos tra- 

balhos dos alexandrines e que houvera, por conseguinte, numerosas adi- 

coes so texto desde sua composigao, adigoes devidas, sem duvida, a tradi- 

gao oral. Eram reminiscencias de outros textos epicos, de outras passa- 

gens do poema ou de junturas que foram chamadas "parties de conci- 

liaition", ou tambem tais adigoes podiam provir do desejo dos aedos 

de louvar as cidades em que cantavam o grande poema. Mas, se os 

alexandrines agiram sobre o texto, suprimindo essas adigoes, acham-se 

poucas variantes desses filologos, fato que ja apontamos a proposito dos 

codices. Em conclusao, encontramo-nos ainda em face duma vulgata nao 

erudita, inteligivel, que e, mais ou menos, a dos nossos codices. 

Todavia, algumas ligoes permanecem interessantes, e, sem os papyri^ 

nao as conhecenamos, ou nao seriamos informados da sua antiguidade! 

Gragas a essa tradigao manuscrita completa, codices e papyri, os filologos 

modernos podem ter esperangas de dar ao publico uma edigao que re- 

presente, aproximadamente, senao a primeira edigao dos textos homeri- 

cos, pelo menos uma edigao correspondente aquelas que os gregos dos 

seculos V ou VI podiam ter a mao. 

Mencionamos a obra de cnticos homericos quer 
os Escolios na epoca classica, quer na epoca alexandrina. Con- 

vem tambem apontar outros criticos da epoca im- 

perial e bizantina que, se nao desempenharam importente papel na tra- 

digao do texto propriamente dito, pelo menos b fizeram como testemu- 

nhas indiretas dessa tradicao e, principalmente, como comentadores. 

Quando falamos em testemunhas indiretas, isto quer dizer que, gragas ao 
que possuimos de tsis trabalhos, podemos ter uma ideia das edicdes dog 

erudites ou dos testemunhos que eles tiveram as maos. 

Para a Iliada, os codices apresentam-nos escolios diversos e abun- 

dant es : 

a) escolios atestados pelo codex G (Genevenszs gr. 44) (18), certa- 

mente extratos duma obra do seculo III d. C., que se chama o Resumo 

dos Quatro. Esses quatro sao Aristonico, Herodiano, Didimo e Nicanor 

(19). O primeiro viveu no reinado de Augusto e foi autor de Comenta- 

(16). — II., XIV, 153-351. 
(17). — II., XVIII, 468-610. 
(18). — J. Nicole publicou-os com um longo estudo: Les scholies Genevoises de 1'Iliade, 

Geneve, 1891. 
(19). — Veja a respeito desses crit'cos ou gramaticos os artigos da Real-Encyclopadie der classi- 

schen Alteriumv/issenschalt de Paulys-Wissowa. 
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rios da Iliad a e Odisseia, assim como duma obra sobre os sinais criticos 

de Aristarco. Dldimo, que viveu na mesma epoca, explica em um tratado 

sobre a diorthesis de Aristarco o metodo desse filologo. Herodiano, na 

epoca de Marco Aurelio, fez observagoes sobre a acentuagao da Iliada, 

e seu comtemporaneo, Nicanor, sobre a pontua^ao dos poemas home- 

ricos. Sao, pois, discipulos de Aristarco que comentam a obra do mestre. 

Os escolios de G nada mais fazem que retomar alguns desses comentarios, 
por si mesmos muito longos para integrar-se numa edigao dos poemas. 

Sao esses mesmos escolios, sem duvida, os que aparecem num codex do 

monte Athos (Vatopedi 592), mas dos quais so conhecemos algumas 

passagens (20). 

No codex A (Venetus Marcianus gr. 454) (21), os escolios sao da 

mesma forma tirades do Resumo dos Quatro, mas o texto e mais con- 

densado e prova uma segunda elaboragao das notas (22). Demais, esses 

escolios foram, feitos para um outro texto, diverse daquele do codex A, 

pois os lemas (23) sao, frequentemente, diferentes do proprio texto. En- 

tre esses escolios acham-se extratos da obra de Porfirio (24) e notas his- 

toricas e mitologicas. A presenga dos extratos de Porfirio da a essa com- 

posigao uma data posterior a metade do seculo IV. Uma segunda mao 

ajuntou notas tiradas do Resumo dos Quatro e acrescentou-as, quer entre 

os escolios precedentes e o texto, quer em escolios interlineares. Assim, 

as mesmas ideias sao, frequentemente, retomadas duas vezes. 

A essas notas tomadas do Resumo dos Quatro acrescentaram-se co- 

mentarios exegeticos que se encontram em outros codices (B e T) e que 

assinalam, senao o fim da influencia de Aristarco, pelo menos o desejo 

de voltar a um conhecimento do texto homerico em si. 

Com efeito, no codex T (Londinensis Burneiantis gr. 86) (25) 

aparecem outros escolios. Nesses, sao sempre mencionadas as ateteses 

aristarquianas: por conseguinte, ainda sao extratos do Resumo dos Qua- 

tro, como no codex A; mas ai se leem, de preferencia, escolios em que e 

combatida a opiniao de Aristarco, e o lugar mais importante e dado a 

exegese e aos extratos de Porfirio (26). Revela-se, entao, uma tendencia 

claramente antiaristarquiana, bem mais declarada que nos comentarios 

precedentes. 

(20) . — Esses extratos foram publicados pelo padre Duchesne, Archives des Missions scientifiques, 
III (1875), I, pp. 365 e ss. Uma grande dificuldade para o conhecimento dos codices 
conservados no monte Atos advem do dificil acesso a esses mosteiros. 

(21). — G. D'ndorf, E. Maas, Scholia graeca in Homeri Hi ad en, t. I., Oxonii, 1875. 
(22) . —i Essa deterioragao no decorrer dos seis primeiros seculos e um fato que foi assinalado 

acerca de outros textos classicos (J. Irigoin, op. cit., pag. 102-104). 
(23) . — Chamam-se lemas as primeiras palavras do texto a que se refere o escolio e que sao 

colocadas no seu imcio. 
(24) . — H, Schrader, Porphyrii quaestionum homericorum ad Iliaden pertinentium reliquias 

collegit, Leipzig, 1880-82. 
(25). — E. Maas, Scholia graeca in Homeri Iliaden Townleyana, Oxonii, 1887-88. 
(26). — A. Mazon, op. cit., pp. 75-82. 
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Por fim, os codices B (Venetus Marcianus gr. 453) e L (Lipscensis 

32) (27) apresentam escolios em que tud'o que era aristarquiano de- 

sapareceu. A hostilidade demonstrada pelos autores aos resultados do 

metodo aristarquiano e evidente. Existem tambem escolios em que o 

autor louva os versos atetisados por Aristarco sem, todavia, mencionar 

sua condenagao; encontram-se tambem escolios exegeticos de T e no- 

tas anonimas de Porfirio acrescentadas por outras maos, mas cuja ori- 

gem e dada por manuscritos da mesma familia, (Leidensis Voss. gr, 

64, Harleianus gr. 5693, Scorialensis gr. 83 (S 2, 7). Embora esse co- 

mentario provenha do mesmo arquetipo T, e evidente que o seu autor 

quis evitar qualquer discussao para tomar mais claro o triunfo da tese 

que defende. Pode-se supor que tal defesa e tais escolios exegeticos sejam 

tornados da escola de Pergamo, talvez do proprio Crates. Mencione- 

mos ainda os extratos do Etymologicum Magnum (28), mas de mao 

evidentemente posterior. 

Enfim os comentarios devidos a Eustatio (29), arcebispo de Tes- 

salonica, no seculo XII, revelam-se ainda mais conservadores que os es- 

colios de B e nos dao preciosas indicagoes sobre a lingua. 

Se mencionarmos ainda os comentarios que foram compostos pelos 
filologos bizantinos, tal como Manuel Moschopoulos, (30) teremos o to- 

tal dos trabalhos que se encontram anexados ao proprio texto de Ho- 

mero. 

Esses comentarios, quer sob a forma de escolios, quer como trata- 

dos permitem-nos, pois, conhecer melhor o proprio texto. Acrescen- 

tando-os as ligoes dos codices e dos papyri, e evidente que encontramos 

ai uma fonte muito importante de informagoes. Por outro lado, possuimos 

assim abundantes conhecimentos que nos permitem seguir a histona 

do texto desde o III seculo antes de Cristo ate o seculo XIV. Ajudam- 

-nos tambem a compreender a complexidade da tradigao, pois que os 

proprios escolios nos ensinam que havia fontes diversas no seculo VI: a 

dos escolios de A, do prototipo de A, e ainda a de G, de L, B e T (31). 

Para a Odisseia, os comentarios sao bem menos ricos. Temos: 

a) scholia mi nora^ transmitidos quer pelos codices, quer sobretudo por 

compendios independentes do texto e que fornecem extratos dos traba- 

lhos post-alexandrinos; sao tirados sobretudo do comentario de Didimo. 

(27). — Para B, os escolios sao dados por G. Dindorf, op. cit., Ill, IV, Oxonii 1877; para 
L por L. Bachmann, Scholia in Homeri Hi ad en, Lipsae, 1835. 

(28). — Acham-se em I. Bekker, Scholia in Homeri Iliad en, Berolini, 1825. 
(29). — G. Stallbaum, Eusthathii Commentaria, 4 vols., Lipsiensi, 1827-30. 
(30). — L. Bachmann, Scholia in Homeri Iliad en, Lipsiae, 1835-38. Ver tambem, R. Aubreton, 

Demetrius Triclinius et les Recensions Medievales de Sophocle, Paris, 1949, pp. 17-18. 
(31) . — Para todo esse estudo sobre os escolios pode-se consultar com vantagem o trabalho 

de R. Langumier em 1'Introduction a V'lliade, pp. 74 e ss. 
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b) escolios publicados por Ph. Buttman em 1821, (32) e G. Dindorf enx 

1855 (33). Sao extratos do Ambrosianus B 99-sup., do Venetus Mar- 

cianus gr. 613 e, sobretudo, do Harleianus gr, 5674. 

(32). 
(33). 





CAPmjLO III 

A QUESTAO HOMfiRICA 

Os modernos se propuseram a questao de saber se o texto que pos- 

suimos da Iliada e da Odisseia e o legitimo texto homerico. Se interpola- 

goes se introduziram, que certeza temos de ter um texto puro e original? 

Passando alem, perguntou-se como se tinham formado a Iliada e a 

Odisseia. Assim, depois de termos estudado as fontes, isto e, os resulta- 

dos da critica antiga? devemos ver, agora, qual tem sido a posicao mo- 

derna diante dos dois poemas. 

As edigoes italianas do fim do seculo XV e da primeira metade do 

seculo XVI mostraram-nos ate que ponto o Ocidente, e principalmente 

a Italia, tivera o culto de Homero. A Renascenga multiplica as edigoes. 

Somente Scaligero, em sua Poetica, (1565) enuncia nessa epoca algumas 

duvidas sobre a unidade dos poemas homericos. Mas no fim do seculo 

XVII e inicios do seculo XVIII, a Controversia entre Antigos e Moder- 

nos, na Franga, colocou a questao homerica na ordem do dia (1) . Devia 

ser tudo admirado em Homero? ou os poemas nao tinham mais que um 

valor sobreestimado? 

Ate entao, para o conhecimento da pessoa de Homero, todos se 

referiam as Vidas que apareciam no inicio de numerosos manuscri- 

{1) . — Trata-se das teorias de Ch. Perrault, Parallele des Anciens et des Mod ernes, Par^ 
1688. A controversia tornou-se mais acirrada depois da tradu^ao da Odisseia, Paris, 
1709, e da Iliada, Paris, 1711, pela excelente helenista Madame Dacier. Segue-se-lhe « 
Iliada em doze cantos de A. Houdart de la Motte, Paris, 1713, com o seu Disc ours 
sur Homere. 

Eis alguns livros que estas obras provocaram: Abade de Pons, Lettre sur Vlliade de 
la Motte, Paris, 1714; J. Terrason, Dissertation critique sur Vlliade, Paris, 1715 e 
sobretudo, Fr. Hedelin, abade d'Aubignac, Conjectures academtques ou Dissertation 
sur Vlliade Paris, 1715, 
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tos homericos e jamais se tinha duvidado de sua personalidade ou da 

sua obra. Algumas Vidas apresentavam-se como sendo da autoria de 

Herodoto, Aristoteles e Plutarco; isso bastava para dar credito as len- 

das (2) . 

Em 1781, Ansse de Villoison descobre o codex de Veneza A, que 

ele considerava a editio variorum de Homero (3). E assim que toda a 

exeges-e alexandrina se revela ao mundo erudite e, desse acontecimento, 

Fr. A. Wolf nos Prolegomena aparecidos em 1795, apresenta a conse- 

quencia que julgava evidente: nega a existencia de Homero. Partindo 

da ideia de que a escrita era desconhecida na Grecia continental e na 

Asia Menor na epoca homerica, Wolf julga que os poemas nao puderam 

ser compostos como uma obra de conjunto. Como seria possivel que 

um poema como a Iliada tivesse sido composto como um todo consequen- 

te, se nao se tinha possibilidade de escreve-lo a medida de sua composi- 

gao? De outro lado, nao pode ter sido concebido como um todo destinado 

a ser recitado na Integra, pois isto seria materialmente impossivel. 

Sao, diz ele, cantos suficientemente curtos para serem guarda- 

dos de cor e cantados nas assembleias, e que diversos aedos, em epocas 

tambem diversas, compuseram. Os proprios cantores fizeram acresci- 

mos, juntaram diversos cantos de origens diferentes, improvisando se- 

gundo a inspiragao do momento ou lugar. Os poemas eram, por assim 

dizer, a propriedade duma assockcao de aedos que tinha sede em Quios, 

cs Homeridas, cuja existencia e atestada por textos e escolios. Ade- 

mais, teriamos diante de nos um poema primitive, composto num ini- 

cio de civilizagao, numa epoca em que o homem ainda nao sabia cons- 

truir vastos conjuntos poeticos e so podia ccmpor uma poesia ingenua. 

Mais tarde, sob o impulso de Solao, o grande homem de estado, os ate- 

nienses decidiram cantar os pcemas homericos nas festas das Panateneias; 

foi entao que se fez um apelo aos aedos de Quios para obtengao dum 

texto estavel da Iliada e da Odisseia. Os rapsodos da epoca de Pisistra- 

to e de seu filho Hipias reuniram os cantos esparsos, ligaram-nos uns aos 

outros por nexos as vezes desajeitados, e compuseram, dessa maneira, 

a obra sem unidade que publicaram sob o nome de Homero para Ihe 

dar maior prestxgio . 

Desde o aparecimento dos Prolegomena, deixou-se de ver Homero 

como um poeta que tivesse tido existencia real, e as duas epopeias fo- 

ram consideradas como a obra duma multidao de aedos. Imaginando 

que a divisao em vinte e quatro cantos datava da epoca alexandrina, 
impuseram-«e novas divisoes aos dois poemas: a Iliada tornou-se para 
Lachmann (4) um poema com dezenove cantos primitives, reunidos 

(2). — Acham-se as Vidas em Westermann, Vitarurri scrip tores, Brunswick, 1845, e tambem 
em Wilamowitz, Vitae Homeri et Hesiodi, Bonn, 1916, 

(3). — Homerici I lias ad veteris codicis Veneti {idem recenst, Venetiae, 1788. 
(4). — K. Lachmann, Be^rac/rtun^en fiber Homers Ilias, Berlim, 1837 e 1874. 
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por acaso e nao tendo entre si nenhuma unidade real. Dugas-Montbel 

(5), por sua vez, viu na Il'iada o ajuntamento de cantos compostos algu- 

mas decadas depois da queda de Troia; e, diz ele, uma poesia instintiva, 

espontanea, brotada do seio do povo. Por fim, no terminar do seculo, 

J. van Leeuwen e B. Mendes da Costa (6) afirmam que nao ha ne- 

nhuma sequencia nos dois poemas, portanto, nenhuma possibilidade de 

ver em tais obras o trabalho dum grande poeta, Enfim, o dialeto de 

origem dessas epopeias e discutido: para alguns, e o eolio, para outros 

o jonio, e para outros ainda, o atico do seculo VI com transposigao mais 

tardia para o jonico. 

Mas esse acaso que teria orientado essencialmente a formagao das 

obras homericas nao satisfez aos criticos que liam verdadeiramente os 

poemas e ficavam fascinados por suas belezas. Nao se podia con- 

tinuar a negar que houvesse, nas obras, certa unidade. Da mesma forma, 

muito depressa, se voltou a ideia de um poeta ao qual, por habito, se da- 

va o nome de Homero, que teria composto o nucleo primitivo. Esse fun- 

dament© "inicial" teria inspirado outros aedos que, um pouco de cada vez, 

teriam inventado novos episodios, integrando-os na obra primitiva e, des- 

tarte, paulatinamente, aperfeicoando o poema. Essa foi a teoria de God. 

Hermann (7). Tratar-se-ia, pois, duma epopeia primitiva, obra popular 

por excelencia, ja que se pensa que o genero e o encontrado nos alvores 

de todas as literaturas: e para confirmar essa tese tomam-se exemplos 

nas literaturas ocidentais germanica ou francesa, como a Chanson de Ro- 
land, Pois, nesse tempo, e convicgao de quase todos os filologos que nos 

achamos diante de poemas nascidos numa epoca primitiva, numa socie- 

dade quase barbara (8) . 

Entretanto, alguns erudites, ja desde essa epoca, opmeram nitida 

resistencia a tal atitude. Eram os que, preferentemente, julgavam a obra 

homerica sob o aspecto literario. Assim, helenistas como Nitzsch (9), 

Otf. Miiller (10), R. Volkmann (11), E. Bucholtz (12), na Alema- 

(5). — J. B. Dugas-Montbel, iPiade, 9 vols., Paris, 1828-34. 
(6). — J. van Leeuwen e B. Mendes da Costa, Ilias-Odyssee, Leyde, 1889-92. 
(7). — God. Hermann, De interpolationibus Homer/, fn^er Opuscula, t. V, Lipsiae, 1832. 
(8). — Ver tambem H. Koechly, Homer tind das griechischen Epos em Zeitschrilt fiir die 

AltertumwissenschaH, 1843; G. Grote, History of Greece, London, 1849; Ch. Fauriel, 
Les questions homeriques, no Annuaire de VAssociation pour I'encouragement des Etudes 
grecques, Paris, 1888; W. Christ, Homer und die Homeriden, Muenchen, 1885. 
C. Robert, Studien zur I Has, Berlim, 1901; N. Wecklein, Studien zur Was, Halle, 1905. 

(9) . — G. W. Nitzsch, De historia Homeri maximeque de scriptorum carminum aetate male- 
temata, Hanover, 1830. 

(10). — Otf. Miiller, Grundriss der griechischen Litteratur, Halle, 1836. 
(11). — R. Volkmann, Geschichte und Kritik der Wolfschen Prolegomena zu Homer, Leipzig, 

1874. 
(12). — E. Buchholtz, Vindicae carminum Homericorum, Paris, 1843.- 
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nha e Ern. Havet (13), A. Bougot (14), J. Girard e G. Perrot (15), 

na Franga, reagiam contra a teoria wolfista e afirmavem a unidade da 

obra homerica. 

Dois outros fatos tambem subtrairam a teoria de Wolf grande par- 

te de sua forga. Tornava-se evidente que a escrita existira muito antes 

do periodo homerico, entre os jonios da Asia Menor (16) ainda que 

ai tivesse aparecido bem mais tarde que em outros povos mediterraneos, 

pois que na epoca em que os aqueus se estabeleceram em Chipre 

pareciam nao ter escrita; a prova disso reside no fato de que os gregos 

dessa ilha se utilizaram, mais tarde, de um silabario mal adaptado a sua 

lingua. 

De outro lado, apesar dos esforgos dos partidarios da pluralidade 

dos poemas, nao se pode mais negar que houvesse na I Had a e na Odis- 

seia uma ideia geral primitiva. Assim, os criticos W. Christ e G. Grote 

reconheciam na IHada uma Aquiteida primitiva, forma da pelos cantos 

I, VIII, XI a XXII, a qual se teriam acrescentado cantos retirados de 

outros poemas; pois, e ainda uma outra ideia, langada nessa epoca, a de 

que a IHada e a Odisseia nao foram as unicas epopeias, mas que existiram, 

contemporaneos ou talvez anteriores a elas, outros poemas epicos que 

depois se perderam. Depois, poemas mais recentes, obra de aedos am- 

bulantes, se teriam aglomerado ao redor desse conjunto. Enfim, J. Gui- 

gnaut e A. Koechly procuraram um piano primitivo, uma ideia geral primi- 

tive que seria o esbogo em torno do qual a obra se teria cristalizado. 

Em sua Histoire de la Litterature Grecque (17), Alfred e Maurice 

Croiset adotavam a tese que reconhecia na IHada e na Odisseia partes 

apresentando caracteres comuns muito convincentes. Assim, por exemplo, 

na IHada a Querela, os Feitos de A game nao, a Patroclia e a Morte de 
Heitor. Ao contrario, julgavam que certos cantos formavam unidades 

isoladas sem liames reais, assim como a Despedida de Heitor ou a cena 

da Embaixada. Em outros cantos, reconheciam desenvolvimentos pos- 

teriores realizados pelos Homeridas e devidos ao exito da obra primitiva, 

ao desejo de unir a esse poema de sucesso lendas originarias de outros 

cabedais, ou ainda, pela necessidade de justificar algumas alusoes in- 

suficientemente desenvolvidas, assim a Diomedia, os Combates sin- 
gulares, a Construcao da muralha, o Assalto a muralhay o Combate dos 

deuses e o de Xanto e Aquiles. 

(13). — E. Havet, De origine et unit ate poematum homericorum, Paris, 1843. 
(14). — A. Bougot, Etude sur I'lliade d'Homere, Paris, 1888. 
(15). — J- G rard e G. Perrot, I'lliade d'Homere em Journal des Savants, Paris, mar^o, 

julho e dezembro 1889; nov. e dez. 1907. 
(16). — M. P. Ntlsson, Homer and Mycenae, p. 78; A. W. Oersson, Schrift und Sprache 

in Alt Kreta, Upsala, 1930. 
<17). — Esse manual, embora dando algumas teorias superadas, permanece ainda como uma 

das raras obras de conjunto sobre a literatura grega que conserva merito real. Foi 
editado em Paris, e reeditado em 1896, 1909, 1928. 
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Enfim, em diversas partes, cantos de ligagao teriam sido com- 

postos mais tarde, no momento em que esse amalgama se tornou um 

con junto literario. Assim, da mesma forma, a Odisseia seria obra dum 

unificador que teria completado o poema, inventado a Telemaquia. As 

Aventuras de Ulisses e a Volt a a ttaca seriam as obras de dois poetas an- 

teriores. Numa palavra, os poemas homericos teriam nascido do trabalho 

espontaneo de muitos poetas que dispunham os cantos novos no lugar 

que o piano primitivo permitisse; tais poetas foram os Homeridas de 

Quios. 

Aos poucos, voltava-se, quisessem ou nao, a um poeta primitivo, 

a que se pode dar o nome d'e Homero. Cada vez mais, a cntica da 

fim do seculo XIX, mas principalmente do seculo XX, retomava a 

ideia tradicional da Iliada e da Odisseia como obras de um poeta unico. 

Sera preciso salientar os nomes de D. B. Monro, F. Blass, M. Breal, 

A. Lang, A. van Gennep, o proprio J. van Leeuwen e U. von Wilamo- 

witz (18). Atualmente, T. W. Allen e F. Jacoby (19) falam de 

Homero como de um homem que existiu realmente, autor da Iliada e 

talvez da Odisseia. Mas, acrescenta M. Browra, nao as criou do nada. 

De fato, o estudo desses poemas revela um cabedal de lendas e de poemas 

antigos a que ainda teremos ocasiao de nos r^ferir (20) . 

£ tambem intere^sante notar uma tendencia muito pronunciada 

dos criticos, principalmente dos historiadores das religioes, que procuram 

interpretar os poemas como se tudo nao passasse de mitos e simbolosi 

Destarte, o texto estaria cheio de segundas intengoes religiosas. Ha 

nessa atitude algo interessante, mas conforme veremos, nao se deve 

exagerar. 

Todavia, em 1924, Victor Berard no monumental trabalho que 

realizou para a colegao "Les Belles Leitres", e que outra coisa nao e senao 

a continuagao de seus estudos sobre a Odisseia, voltava, em parte, as so- 

lugoes do seculo XIX. A Odisseia, segundo ele, era formada de tres 

poemas mal conciliados, a Viagent de Telemaco, as NaTrativas no palacio 

de Alcinoo e a Volta de Ulisses. Devia-se ler na seguinte ordem: as Nar- 

rativas no palacio de Alcinoo, a Viagem de Telemaco e a Volta de Ulisses. 

O erudito helenista via na primeira parte uma obra prime; mas a segunda 

nao era senao copia de um poema mais antigo, e a terceira uma obra de 

epoca baixa, em que o critico encontrava muitas passagens contrarias 

ao bom gosto. Alem disso, julgava ele, era preciso voltar as ateteses ale- 

xandrinas, nao aceitar mais os versos que se encontravam repetidos em 

(18). — D. B. Monro, Homer's Odyssey, Oxford, 1901; F. Blass, Die Interpolationen in der 
Odyssee, Halle, 1904; M. Breal, Pour mieuz con naif re Homere, Paris, 1906; A. van 
Gennep, La question d' Homere, les poemes homeriqttes, 1'archeologie et la poes'e popu- 
taire, Paris, 1909; J. van Leeuwen, Commenfafiones homericae, Leyde, 1911. 

(19). — T. W. Allen, Homer, the origins and the transmission, Oxford, 1924; F. Jacoby, 
Homerisches, em Hermes, 1933, pp. 1-50. 

(20). —• C. M. Bowra, Tradition and design in the I lias, Oxford, 1930. 
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diversos lugares, e sim procurar seu lugar original, suprimir as passagens 

contraditorias. Em conclusao, chegava-se a uma reconstrugao total desse 

imenso "puzzle", cujo segredo, afinal, V. Berard havia decifrado.. . 

For outro lado, a Odisseia era mais drama que epopeia e sua recitagao 

era preferentemente um jogo cenico, uma representagao. Enfim, o autor 

via nessa obra o poema da colonizagao fenicia e quase, "o poema dos 

Portos do Mediterraneo ocidental". Todos os lugares lendarios se encon- 
travam identificados, desde o Mar Negro ate Gibraltar (21). 

E claro que nem tudo se deve desprezar nesse trabalho duma vida: 

em muitos pontos V. Berard contribuiu para esclarecer o texto ou apon- 

tou solugoes aceitaveis (22). 
Enfim, na mesma colegao "Les Belles Lettretf*, Paul Mazon estudou 

em sua Introduction a I'lliade, o problema da unidade desse poema. Che- 

ga a seguinte solugao; a I Had a nao foi concebida em sua forma atual. 

Foi escrita para um publico particular, o dos palacios reais, e nao para 

ser cantada em seguida, mas em grupos de trezentos a quatrocentos 

versos, ou entao, com altemancia de aedos, em grupo de tres a cinco 

cantos. Nao tendo sido escrita para uma recitagao total, compreende-se, 

por isso mesmo, sua falta de unidade. De um lado, foi composta por 

grupos de cantos. Por outro, cantos isolados ai se integraram servindo 

de acabamento, ligagao ou desenvolvimento. Nao se deve, portanto, 

exigir uma logica absoluta, mas julgar mais como ouvintes do que como 

leitores. Em conclusao, Paul Mazon reconhece um nucleo original: "Uma 

obra original, diz ele, cujos dados principals se acham nos cantos XI, 

XVI, XVIII, XVII, a qual o proprio autor deu como preludio o canto I 

e como conclusao o canto XXIV, foi acrescida, no correr dos tempos, 

de desenvolvimentos diversos, dos quais muitos podem ser do proprio 

autor, enquanto que o resto e devido a poetas posteriores. Assim, aumen- 

tada a pouco e pouco por numerosas contribuigoes, acabou sendo um 
centro de atragao para outros poemas do ciclo troiano.. . Teria havido 

entao, sucessivamente, criagao e crescimento normal, depois aglomeragao 

e, enfim, refundigao e ultimo amalgama" (23). 

Em conclusao, se a tese de Wolf perdeu toda atualidade, se a pessoa 

de Homero e reconhecida como historica, ve-se que ha sempre duas 

posigoes possiveis: a dos unitaristas integrals, que defendem a unidade 

total da obra, e a dos filologos que procure m nos poemas as partes "an- 

tigas" e as "recentes". 

<21). — Para uma bibliografia ma s ou menos completa da questao, reportar-se a V. Berard, 
Introduction a I'Odyssee, 2a. id., Paris, 1933, pp. 20-34; J. van Ootteghem, Biblio- 
teca graeca et latina, Namur 1945 e L. Laurand, Manuel des Etudes grecques 
et /amines, 1950, t. I, pp. 113-115. 

< 22). — Pode-se ler a refutagao dessas ideias no posfacio que Emile Ripert escreveu para a 
tradugao francesa da Odisseia, Paris, 1948. E' acompanhada de um prefacio em que 
se !e uma espirituosa critica de Roger Verceil e que nao e desprovida de interesse. 

<23). — P. Mason, op. cit., p. 256. 
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Ja e tempo de abandonarmos este estudo puramente teorico da 

questao homerica, para chegar as duas obras em si, e procurar aquilo 

que, tanto numa como noutra obra, pode embaragar os criticos. 

Mas, nao o esquegamos, o mais importantes e ler, apreciar, conhecer 

os poemas, em lugar de deter-se diante de problemas que acabam fazendo 

perder de vista o essencial; a beleza estetica e humana. 
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CAPITULO IV 

ANALISE DA ILfADA 

Nao e um poema sobre a guerra de Troia o que nos da o poeta, e 

sim um simples episodio ocorrido no nono ano do assedio e que have- 

ria de custar caro aos gregos: a Colera de Aquiles. Ela provoca, invo- 

luntariamente, a morte de Patroclo, o amigo do heroi, e a vinganga des- 

sa morte, com a volta de Aquiles ao campo de luta. 

1. — (A) A colera de Aquiles 

A. — A peste — A querela — A Viagem a Crise. 

B. — O designio de Zeus: os troianos serao vencedo- 

res ate que Aquiles tenha recebido uma reparagao. 

2. — (B) A prova e o catalogo 

A. — O sonho de Agamenao — A prova das tropas. 

O reagrupamento. 

B. — O catalogo das naus — O catalogo troiano. 

3. — (F) Paris e Menelau: "Ticoscopia" (1) 

A. — Paris propoe encontrar-se com Menelau num corn- 

bate singular. 

B. — Helena, das muralhas, nomeia os guerreiros gregos 

a Priamo. 

C. — O pacto . 

D. — O combate: Paris e salvo por Afrodite. 

E. — Paris e Helena. 

(i). Forma vemaculizada de teichoscopia. 
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Ruptura do pacto 

A. — A ruptura e decidida no Olimpo. 

B. — Pandaro a realiza. 

C. — Revista de Agamenao. 

D. — O inicio da luta. 

A Diomedia 

A. — Feitos humanos (Tideu, Pandaro, Eneias). 

B. — Afrodite ferida. 

C. — Episodios de Eneias e Sarpedao. 

D. — Ares ferido. 

Volta de Heitor 

A. — Os deuses deixam o campo de batalha: combates 

favoraveis aos gregos. 

B. — Diomedes zomba de Glauco. 

C. — As despedidas de Heitor: a) entrevista com He- 

cuba b) mau humor de Paris c) entrevista com 

Andromaca. 

7. — (H) Combate de Heitor e Ajax 

A. — Combate singular: a) o projeto b) o sorteio 

c) o duelo. 

B. — A tregua: a) a proposta de Nestor b) a constru- 

gao do muro. 

8. — (®) A batalha 

A. — Conselho dos Deuses: decidem nao mais ajudar os 

gregos. 

B. — Panico entre os gregos. 

C. — Contra-ataque rechagado. 

D. — Os troianos diante das naus gregas. 

9. — (I) A embaixada 

A. — Conselho de guerra: a) conselho de Nestor b) con- 

cessoes de Agamenao. 

B. — A Embaixada a Aquiles: a) palavras de Ulisses 

b) recusa do heroi c) palavras de Fenix d) vol- 

ta da Embaixada. 

10. — (K) A Dolonia 

A. — Conselho nos postos avangados. 

B. — Expedigao contra Dolao. 

C. — Feitos no campo de Reso, o tracio. 

4. — (A) 

5. — (E) 

6. — (Z) 
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11. — (A) Agamenao (2a. batalha) 

A. — Feitos de Agamenao; a) Zeus o provoca ao com- 

bate b) sua armadura c) combates. 

B. — Derrota de Agamenao: a) ferimento do rei 

b) ataque troiano (Ulisses, Macaao, Eurifilo). 

12. — (M) A Ticomaquia 

A. — Primeiro assalto troiano. 

B. — Sarpedao abre uma brecha no muro. 

C. — Heitor penetra no campo. 

13. — (N) Combate pelas naus 

A. — Posidao socorre os aqueus 

B. — PtressSo troiana no oentro: I|dbmeneu, Antiloco, 

Menelau. 

C. — Vitoriosa defesa dos gregos a esquerda: os dois 

Ajax. 

D. — Os troianos acentuam a pressao. 

14. — (S) O sono de Zeus 

A. — Conselho dos Invalidos. 

B. — Zeus enganado por Hera. 

C. — Consequencias: a) intervengao de Posidao b) Hei- 

tor ferido por Ajax c) os troianos sao rechagados 

do campo. 

15. — (O) Despertar de Zeus 

A. — Os deuses sao chamados a ordem. 

B. — Desforra dos troianos e volta de Heitor. 

C. — Recuo dos gregos e apreensao de Patroclo. 

D. — O combate junto as naus. 

E. — Panico dos gregos: Ajax resiste sozinho. 

16. — (II) A Patroclia 

A. — O emprestimo das armas e partida para o combate. 

B. — Feitos de Patroclo. 

C. — Morte de Sarpedao. 

D. — Morte de Patroclo. 

17 — (P) O cadaver de Patroclo 

A. — Morte de Euforbo e feitos de Menelau. 

B. — Tomada das armas de Patroclo e ofensiva troiana. 
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C. — O combate pelo carro. 

D. — Patroclo e carregado pelos gregos. 

A Fabricagao das armas: "Aquileida" 

A. — O pedido a Tetis: a) Aquiles entre os sens b) Te- 

tis e Aquiles c) o grito de Aquiles. 

B. — Assembleia troiana. 

C. — As Armas: a) pranto de Aquiles b) visita a He- 

festo c) descrigao do escudo. 

A Reconciliagao 

A. — A Reparegao: a) presente das armas a Aquiles 

b) assembleia e reconciliagao c) lamentagoes de 

Briseida e Aquiles. 

B. — O combate: a) Aquiles veste suas armas b) Aqui- 

les no combate. 

20. — (Y) A Teom&quia (la. parte) 

A. — Preludio: episodic de Eneks. 

B. — Feitos de Aquiles: a) exortagoes de Heitor e Aqui- 

les b) as vitimas de Aquiles c) intervengao de Hei- 

tor d) novas vitimas de Aquiles. 

A Teomaquia (2a, parte) 

A. — Preludio: chegada do Xanto. 

B. — O Xanto: a) episodic de Licoao b) episodic de 

Asteropeu c) combste de Aquiles e Xanto. 

C. — A Batalha dos deuses. 

D. — Aquiles diante de Troia: episodic de Agenor. 

A morte de Heitor 

A. — Aquiles enganado por Apolo. 

B. — Discurso. 

C. — A perseguigao. 

D. — O combate e a morte de Heitor. 

E. — Troia em luto. 

23. — (^) Os Funerais de Patroclo 

A. — Os Funerais. 

B. — Os Jogos. 

24. — (O) Heitor 

A. — Aquiles arrasta o cadaver de Heitor. 

B. — Priamo dicnte de Aquiles. 

C. — Entrega do cadaver e tregua. 

D. — Funerais de Heitor, 

18. — (2) 

19. — (T) 

21. — (4>) 

22. — (X) 
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Que crlticas puderam suscitar as diversas partes 

Analise critica do poema? Certos autores viram no canto J um 
poema que se bastava a si mesmo, que nao exigia 

necessariamente uma continuagao; a segunda parte nao seria mais do que 

uma extensao dada a esse poema, quando o sucesso da Querela o tornou 
popular. Mais seria e a teoria segundo a qual a Via^emi a Crise nao 

seria mais que uma adigao posterior; em primeiro lugar, porque poderia 

ser suprimida sem que dela restassem tra^os, e assim, a prece de Tetis a 

Zeus seria a sequencia logica de sua entrevista com o filho; em segundo 

lugar, principalmente, porque o estilo desse trecho e claramente diferen- 

te: sua calma contrasta com o drama da Querela e as minucias com a 

rapidez da cena precedente. Serao obra de uma so mao? 

O canto II, e, alias, todo o conjunto dos cantos II a VII e descon- 

certante. A Querela havia resultado no Designio de Zeus, que era d'ar 

a vitoria aos troianos ate que Aquiles tivesse recebido uma reparagao jus- 

ta. Por conseguinte, Zeus envia um sonho a Agamenao e o impele a 

traver um combate que Ihe sera desfavoravel. Ora, o rei faz justamente 

o contrario e submete as tropas a uma prova mais ou menos intempestiva: 

finge querer embarcar de volta. Mas e preso em sua propria armadilha: 

os soldados, cansados dessa longa luta, aclamam a decisao. E necessa- 

ria a intervengao de Ulisses e dos deuses para impedir a catastrofe. 

Parece, ja se disse, que nao se trata da sequencia exata do canto 

I, mas de um canto nele introduzido apos as miodificagoes necessarias 

para disfargar as inverossimilhangas. Paul Mazon ve ai a adaptagao 

dum antigo tema poetico cujo assunto teria sido: "Como Agamenao, 

por um artificio bem arranjado, conseguiu no fim de nove anos de 

guerra impelir ao combate, ainda uma vez, o seu exercito cansado e de- 

sanimado" (2). Outrossim, o carater heterogeneo desse canto parece 

evidenciar-se pela presenga de seis comparagoes contraditorias (v. 440- 

483). 

Depois, os troianos preparam-se para a batalha e passamos ao 

Catalogo das naus. Era de esperar-se esse catalogo se se tratasse do 

comego da guerra de Troia, mas, depois de nove anos de luta, qual e 

o seu papel? Encontramos ai a relagao dos guerreiro mortos antes dos 

acontecimentos narrados na Iliadal Por outro lado, o Catalogo segue um 

piano que nada tern a ver com a ordem dos gregos no campo asiatico; 

enfim, e um catalogo de navios quando se trata, essencialmente, de guer- 

ra continental (3). Segue-se-lhe um rapido catalogo troiano, que nos da 

impressao de ter sido composto as presses e que deve ser uma "partie de 

conciliation". Este canto parece, pois, ser uma serie de trechos ajuntados 

uns aos outros, com incoerencias, mas com tentativa de sutura. 

(2). — Introduction a 1'I Hade, p. 149. 
(3). — Paul Mazon enumera ainda outras inverossimilhancas: povos cujo papel ^ insignifi- 

cante na Iliada ocupam lugar privilegiado, e vice-versa. Fazem-se alusoes a feitos que 
sao assunto de poemas do Ciclo, etc.; ver op. cit., p. 153. 
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O canto III, sem duvida, e um dos mais bem realizados e dos mais 

espirituosos da lliada. £ uma especie de caricatura de Paris e Helena; 

entretanto continua completamente ignorado o Deslgnio de Zeus. Por 

que aceitar um combate singular uma vez que a vitoria e^ta prometida? 

Este canto nao tern ligagao alguma com o inicio e seus nexos com o 

canto precedente sao inteiramente artificials. Enfim, faz-nos assistir a 

uma segunda revista dos gregos que Helena, do alto das muralhas, apon- 

ta a seu sogro Pnamo, o qual, todavia, depois de nove anos de guerra de- 

ve conhecer os guerreiros aqueus! 

Notaramrse muitos elementos desfavoraveis contra os cantos IV e 

V. Por que decidem os deuses a ruptura do pacto firmedo no canto III? 

Por que motivo a batalha e travada pelos troianos e nao pelos gregos 

que sao os ofendidos ? A propria Revista de Agamenao, que e a terceira 

do mesmo genero, depois do Catalogo e da Ticoscopia so parece feita para 

introduzir dois herois omissos, Diomedes e Nestor. 

O canto V assinala, continuamente, a total ignorancia do Designio 

de Zeus, ja que a Diomedia conduz a uma vitoria dos aqueus. Alem 

disso, poe em agao personagens secundarias, Diomedes, Eneias, que terao 

um pequeno papel no poema. Enfim, o episodio de Sarpedao interrompe 

a serie dos feitos de Diomedes e parece sem relagao com o conjunto. 

Embora seja um dos mais belos da lliada, o canto VI nao escapa 

aos criticos. Acusam-no de ter sido composto apenas para a introdugao 

de tao belas cenas. Com efeito, por que Heitor volta a Troia no mo- 

mento mais perigoso do combate? E isso logico? Na cena do Mau humor 

de Paris, que significa essa colera, ou melhor, essa dor de Paris? Em 

parte alguma encontramos uma explicagao. Enfim, as despedidas de Hei- 

tor e Andromaca sao prematuras pois que, durante a tregua do canto 

seguinte, eles terao ocasiao de reencontrar-seu 

Quanto ao canto VII, pode parecer intercalado e imaginado mais 

tarde para por fim a batalha. O combate singular entre Ajax e Heitor 

e uma luta sem finalidade, a qual nao se fara nenhuma referencia nas 

partes posteriores, um verdadeiro pastiche do combate de Paris e Mene- 

lau no canto III. A tregua, por sua vez, permite a construgao de um muro, 

um muro colossal, erguido num dia, e que e uma das provas essenciais 

da falta de unidade do poema. £sse muro, outrossim, nao se sabe para 

que serve, pois os gregos estao vitoriosos. 

Por fim, com o canto VIII, volta-se ao Designio de Zeus. O deus, 

fiel a promessa feita a Tetis, pede as outras divindades que se abstenham 

de intervir; e, dai, a rapida derrota dos gregos. Todavia, o combate e 

esquematizado, sem grandes conjuntos; ate a atitude dos deuses parece 

pouco concorde com as ordens recebidas. Nao sera obra dum arranjador 

que quis, com esses revezes provocar a cena da Embaixada, para tentar 

aplacar Aquiles? 

O canto da Embaixada nos poe em face de uma completa contradi- 

^ao. Agamenao, retomando as palavras do canto II, quer abandonar a 
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Troada. Em conclusao, concorda em dar satisfagao a Aquiles. Nao era 

tudo que Tetis havia pedido a Zeus? Portanto, o deus se acha desobrigado 

da palavra dada. Ora, o resto do poema prova que absolutamente nao 

o esta. Alem disso, nos cantos XI e XVI, Aquiles (4) fala como se ja- 

mais tivesse recebido uma oferta do rei! 

A antiguidade ja hesitava em aceitar o canto X como parte inte- 

grante da Ihada (5). Com efeito, e um extra. £ pouco verossimil que 

todos os acontecimentos se tenham podido realizar numa noite, sem que, 

a seguir, os herois tenham sentido necessidade de repouso ! O proprio es- 

tilo e rebuscado, da muitos pormenores arcaicos e formas linguisticas 

recentes. 

Volta-se, enfim, ao tema essencial com o canto XI; poder-se-ia mes- 

mo dizer que e a continuagao do canto I, o que poderia implicar que todo 

o resto so foi unido a Iliada, posteriormente. Contudo, o fan do canto 

ja apresenta, de novo, algumas dificuldades: Patroclo vai visitar Macaao, 

que esta ferido; e submetido a uma longa arenga de Nestor; depois en- 

contra, por sua vez, Euripilo a quern nao mais abandona. Tudo isso no 

momento em que Aquiles o espera com impaciencia. Nao havera ai 

uma adigao posterior destinada a introduzir a Patroclia, consequencia 

dos conselhos de Nestor? 

Com o canto XII, reencontramos a grande dificuldade do canto VIII: 

o muro. Nos outros cantos, so ha mencao de um fosso e um levantamen- 

to de terra, dizem os criticos. Pareceria entao que o episodio do canto VIII 

so foi acrescentado para introduzir a presente narrativa, desde que ela 

foi inserida na poema. De fato, o canto XIII nao mostra um grande 

campo de batalha onde os carros podem manobrar para o combate. Ter- 

se-ia ajuntado todo o con junto desses cantos para tornar mais longa a 

narrativa, inventando um obstaculo que pudesse deter os troianos. Ou- 

trossim, segundo dizem, acha-se neste canto uma arte muito erudita, 

"menos espontanea". 

No canto XIII, Posidao decide-se, enfim, a agir, mas sua interven- 

^ao obtem parcos resultados. Os discursos sao languidos, ajunta M. 

Croiset. Entretanto, a critica moderna nao hesita em considerar este 

canto como antigo, O mesmo nao se da com o canto seguinte. Por 

que Agamenao se mostra tao desanimado se a batalha "a esquerda das 

naus" e favoravel aos gregos? Sera preciso ver ai um pastiche do canto 

II em que Agamenao revela os mesmos sentimentos? O episodio de 

Zeus enganado, por sua vez, parece servir apenas para retardar a derrota 

dos gregos, e osi combates que se realizam durante o sono de Zeus tern 

pouco interesse humano: seu unico objetivo e retardar a agao. 

O Despertar de Zeus restabelece, por fim, a economia do poema. 

O Designio de Zeus vai realizar-se e assistimos a derrota dos gregos. Os 

(4). — //., XI 699; XVI, 56-86. 
(5). — Eustatio 697, 41, e o escolio do codex T. 
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acontecimentos sao abundantes, e verdade; mas e tambem o que se pode 

dizer do canto XVI, onde, em particular, o episodio de Sarpedao pare- 

ce inutil, e provavelmente ajuntado na mesma ocasiao que o canto V. 

No canto XVII, o combate aparece confuso, e, alem disso, ai se podem 

salientar reminiscencias de outros cantos. 

Quis-se ver na Fabricagao das Armas (canto XVIII) uma mistura 

de elementos antigos e adigoes posteriores. A Descrigao do Escudo pa- 

receu a alguns "uma arte muito grande para a ingenuidade da epoca". 

Todo o canto, entretanto, e reconhecido pela critica moderna como 
antigo. Considera-se o canto XIX como canto de enchimento onde tudo 

e vazio e cheio de minucias sem interesse. £ certo que Aquiles parece 

muito calmo apos a colera que pode mostrar na vespera. 

A Teomaquia em sua parte humana (canto XX), parece feita de 

reminiscencias; tambem ela e um emaranhado de lendas lidias e asiaticas. 

Em realidade retarda a agao. Quanto ao Combate de Aquiles e do Xanto, 

nele, se viu uma arte muito esmerada, e o Combate dos Deuses pareceu 

uma interpolagao. O certo e que estamos em pleno maravilhoso. 

Se, por unanimidade, os cantos XXII e XXIV sao considerados 

antigos, ja se duvidou por muito tempo do canto XXIII, ou porque 

certas expressoes se apresentam em contradigao com a tradigao homeri- 

ca, ou porque a organizagao dos jogos testemunha um period© post-ho- 

merico. Sao fatos de tecnica que menos preocupam o leitor (6), 

Todas essas observagoes, ja se ve, tendem a mostrar as contradi- 

goes ou dificuldades que apresenta o texto ou o suceder dos aconteci- 

mentos. Salientaram-se tambem as diferentes especies de estilo dos can- 

tos, alternadamente familiares, ironicos, caricaturescos, ora descritivos, 

ora vibrantes de agao. Outras observagoes fundamentam-se na lingua. 

So um estudo atencioso da materia e do conteudo permitira um julga- 

mento dessas criticas. 

(6). — Ver critica destas opinioes em P. Mazon, Introduction a Vlliade, pp. 224-5. 



CAPfTULO V 

ANALISE DA ODISSElA 

Nao e mais a guerra de Troia o que a Odisseia nos conta. um 

dos poemas das Voltas dessa guerra asiatica. E podemos conjecturar 

que existiu um bom numero deste genero de poemas narrando as peri- 

pecias do regresso de todos os herois sobreexistentes. Aqui se trata 

de Ulisses que leva dez anos para rever a sua ilha de Itaca, enquanto 

Nestor, Menelau, Agamenao ja de ha muito reencontraram a terra na- 

tal. E o proprio UHsses que tiarra os seus infortunios ja que o poema 

so apresenta o heroi quando este, finalmente, escapa a seu cruel destino 

e, depois de tantas provagoes vai poder desembarcar em Itaca. Entre- 

tanto, outras provagoes o esperam: devera reconquistar, por assim dizer, 

os seus e o seu lar. 

A — A TELEMAQUIA 

1. — (a) Atena 

A. — Invocagao e assembleia dos deuses: suplica de 
Atena a favor de Ulisses. 

B. — Em Itaca: conselhos da deusa a Telemaco — ce- 

na dos pretendentes. 

2. — (/3)A Assembleia 

A. — Discurso de Telemaco: seus projetos de viagem. 

B. — Decisao hostil dos pretendentes. 

C. — Conselhos de Atena e preparatives para a viagem. 

3. — (yJA estadia em Pilos 

A. — Chegada ao palacio de Nestor. 

B. — Narrativa do velho guerreiro. 

C. — Sacrificio a Atena e partida. 



ANAL1SE DA ODISSEIA 

(8) A estadia em Esparta 

A. — Hospitalidade de Menelau. 

B. — O reconhecimento. 

C. — Narratives de Menelau. 

D. — Aviso da partida e presentes. 

E. — A emboscada dos pretendentes em Itaca. 

AS NARRATIVAS DE ULISSES 

(c) A partida da ilha de Calipso 

A. — Hermes leva a mensagem de Zeus. 

B. — Queixas e artificios de Calipso. 

C. — Preparatives da partida. 

D. — A tempestade. 

({) Che gad a ao pals dos feacios 

A. — Episodio de Nausicaa: a) Partida para a fonte. 

b) as lavadeiras. 
B. — Encontro com Ulisses. 

C. — Conselhos de Nausicaa. 

(77) No palacio de Alcinoo 

A. — Chegada a cidede. 

B. — Acolhida de Alcinoo. 

C. — Primeira narrativa. 

D. — Promessa de partida. 

(0) A Assembleia em Isqueria 

A. — O canto de Demodoco. 

B. — Os jogos e o incidente de Eurialo. 

C. — O segundo canto: amores de Ares e Afrodite. 

D. — Os presentes e o festim. 

E. — Terceiro canto e pergunta sobre a identidade. 

(t) As narrativas de Ulisses 

A. — Os cicones. 

B. — Os lotogafos. 

C. — Os ciclopes. 

(/c) As Narrativas de Ulisses 

A. — Estadia na Eolia. 

B. — Os lestrigoes. 
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C. — Chegada a Eeia, terra de Circe. 

D, — Anuncio da viagem ao pais dos Mortos. 

11. — (A) A viagem ao pais dos Mortos 

A. — O sacrificio aos Mortos: Elpenor, Tiresias, Anticles, 

as mulheres ilustres. 

B. — Eintrevista com os antigos companheiros: Agame- 

nao, Ajax, os mortos mitologicos. 

12. — (ju,) As novas provagoes 

A. — A volta a terra de Circe e predigao. 

B. — A viagem: Sereias, Caribdes e Cila. 

C. — A ilha Trinaquia e os rebanhos do Sol. 

D. — A tempestade e chegada a Ogigia. 

13. — (v) A chegada a Itaca 

A. — Partida da Isqueria. 

B. — Chegada a Xtaca: Ul'isses e desembarcado e o navio 

transformado em rochedo. 

C. — O Despertar de Ulisses: entrevista com Atena. 

C   A VINGANgA 

14. — (f) Eumeu 

A. — A hospitalidade de Eumeu. 

B. — Narratives falsas de Ulisses. 

15. — (o-) A Volta de Telemaco 

A. — A partida de Esparta: chegada de Atena; os pre- 

sentes; a viagem. 

B. — A narrativa de Eumeu. 

C. — Desembarque de Telemaco. 

16. — (tt) O reconhecimento 

A. — Ulisses e Telemaco: a) chegada de Telemaco e 

missao de Eumeu a cidade. b) o reconhecimento. 

c) o piano e catalog© dos pretendentes. 
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B. — A mia?ao: a) chegada dos companheiros de Tele- 

maco e de Eumeu a cidade. b) deliberagao dos 

pretendentes. c) intervengao de Penelope, d) vol- 

ta de Eumeu. 

17. — (p) A Volta ao Palacio 

A. — Volta e narrativa de Telemaco. 

B. — Ulisses no caminho da volta: Melanto, o cao Argos. 

C. — Narrativas do mendigo e convite de Penelope. 

18. — (?) Os Insultos 

A. — Luta de Ulisses com o mendigo Iro. 

B. — Os presentes dos pretendentes a Penelope. 

C. — Insultos de Melanto e Eunmaco. 

19. — (r) Entrevista de Penelope e Ulisses 

A. — Remogao das armas. 

B. — Palestra e narrativas de Ulisses. 

C. — Reconhecimento da Euricleia. 

D. — A prova prevista. 

20. — (v) Antes do Massacre 

A. — A menha do grande dia: repouso e despertar de 

Ulisses; kmentos de Penelope; o boiadeiro Filetio. 

B. — O festim: ultrage de Crisipo; predigao de Teocli- 

meno. 

21. — (</>) A Prova 

A. — O tiro ao arco: preparagao; inicio da prova; re- 

conhecimento por Eumeu e Fileto. 

B. — A vitoria de Ulisses: contesta-se a sua participa- 

gao; as ultimas ordens; a vitoria. 

22. — (x) O Massacre 

A. — A revelagao. 

B. — A colera. 

C. — O combate e o massacre. 

D. — A purificagao. 
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23. — (ij/) Reconhecimento de Ulisses e Penelope 

A. — A prudencia da esposa: o anuncio de Euricleia; 

face a face com Ulisses, a prova. 

B, — O reconhecimento; o deitar; as narrativas; a par- 

tida de Ulisses. 

24, — (w) 1. Nos Infernos 

a) Chegada dos pretendentes aos infernos: b) en- 

trevista de Agamenao e Aquiles, c) narrativa da 

vinganga. d) elogio de Penelope. 

2 . Em casa de Laerte 

a) Reconhecimento. b) combate contra o povo de 

Itaca. c) a paz. 

Assim como a Iliada, a Odisseia apresenta algu- 

Analise critica mas dificuldades. Antes de fazer a narrativa das 

aventuras de Ulisses, o poeta apresenta uma Tele- 

maquia em quatro cantos. Esta comega com uma Assembleia dos Deuses: 

Atena pede o fim das desgragas de Ulisses, retido por Calipso. Zeus 

concorda; ora, essa decisao de Zeus so tera consequencias no canto V. 

Nao e o sinal das modificagoes sofridas pelo texto? A Telemaquia foi, 

segundo afirmjam, um poema independente que um dia foi reunido as 

Aventuras de Ulisses. Nesta ocasiao, deu-se a cisao do inicio das Aventu- 

ras, para intercalar quatro novos cantos. De fato, no fim da Assembleia, 

Atena aparece a Telemaco para interromper a agao: ela Ihe da conselhos 

pouco precisos, e no fim, Telemaco revela a todos os seus pianos; ha fal- 

ta de logica. 

O canto II demonstra uma semelhanga acentuada com a Iliada: a 

queixa de Telemaco a Atena renova a de Aquiles a Tetis; portanto, e 

uma imitagao. O canto IV tambem contem varias contradigoes. Tendo 

chegado a Esparta, onde e bem recebido por Menelau, Telemaco logo 

anuncia sua partida e recebe presentes. Ora, um mes depois, ainda sera 

encontrado no mesmo lugar, no inicio do canto XV, e ai sera reproduzida 

a cena dos presentes. A emboscada preparada pelos pretendentes nao tera 

consequencias. Tudo isso e o indice da sutura de varies poemas. 

O mesmo defeito se encontra de novo acerca de Ulisses, no canto VII. 

O heroi resolve partir para ttaca no dia seguinte; entretanto, ainda se 

demora por tres dias. Julga-se que os Jogos e o canto de Demodoco so- 

bre os Amores de Ares e Afrodite foram acrescentados e que todo o canto 
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VIII so tem uma finalidade: provocar a noitada e as iVarrafivas cfe 

Ulisses. O primeiro canto dessa NarratiVa e bem composto, mas o seguin- 

te (canto X) evidencia uma pronunciada preocupa^ao de buscar o 

extraordinario, o maravilhoso, o inverossimil: a ilha flutuante de fiolo, o 

episodio dos lestrigoes, assim como os encantamentos de Circe, mostram 

uma inspiragao bem diversa, reproduzindo sob outra forma o que ja foi 

dito. Assim, os lestrigoes sao uma segundo edigao do episodio dos Ciclo- 

pes. O proprio carater de Ulisses nao concorda com o que sabemos de sua 

conduta na ilha de Calipso: os seus companheiros devem arranca-lo de 

Circe. A viagem ao pais dos Mortos do canto XI nao tem nenhuma ra- 

zao de ser. Certos episodios ate parecem ter sido acrescentados uma 

segunda vez, — se assim se pode dizer, — por influencia de outros poe- 

mas ou de outras tradigoes: assim, o encontro com as Mulheres I lustres 

ou com os Mortos Mitologicos. 

Os episodios do canto XII sao variados e sem unidade; ai se encontra 

o mesmo excess© de maravilhoso e a influencia de lendas diferentes, como 

a dos Argonautas. A colera de Posidao, que ate esse moment© perseguia 

Ulisses, se associa a de Helio, apos a imolagao dos bois do sol; e, a seguir, 

nada mais se falara a respeito dessa colera. Enfim, nesse episodio, Ulis- 

ses conta fatos que nao testemunhou: dormia! Estamos bem distantes do 

poeta criador de tantos episodios comoventes. 

O canto XIII parece a continuagao do canto VI: Atena, que esteve 

ausente de todas as narrativas, retoma, finalmente, seu papel protetor. 

Esse fato parece ainda mais confirmar a realidade das insergoes prece- 

dentes. A Volta a ttaca marca precisamente o fim duma "Odisseia pri- 

mitiva", enquanto que a conversa de Atena com Ulisses restabelece, por 

suas alusoes a Telemaco, o elo entre esta terceira parte e a Telemaquia 

inicial. 

No canto XIV, Ulisses faz uma especie de parodia de suas proprias 

aventuras, narrando, sem motive algum, fatos mentirosos a Eumeu. E 

esta narrativa esta em contradigao com aquela que fara aos pretenden- 

tes no canto XVII, diante do mesmo Eumeu, correndo, desta maneira, o 

risco de perder a confianga do porqueiro. 

As incoerencias do canto XV ja foram citadas acerca do canto IV» 

Elas testemunhariam arranjos a que o poema foi submetido, Acha-se 

tambem uma personagem inutil, certamente fruto duma interpolagao pos- 

terior, o adivinho Teoclimeno, que Telemaco traz de Pilos e cujo papel 

sera sempre importuno nos cantos em que aparecer. 

As contradigoes continuam no canto XVI. Assim, o silencio que 

Telemaco exige de Eumeu acerca de sua volta a Itaca e que certamente 

nao sera observado pelos marinheiros, a quern, alia^, nada pediu! Da mes- 

ma forma, so nesse momento voltam os pretendentes que haviam estado 

em emboscada: um mes de vigia! 
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Igualmente, devem ser rejeitados, diz-se, o exagerado catalogo dos 

pretendentes e as instrugoes que Ulisses da a Telemaco sobre o transporte 

das armas; pois estas serao reencontradas no canto XIX e a execugao se 

realizara de modo completamente diverso do que fora antes previsto. 

Alem disso, as deliberagoes dos pretendentes so aparecem para dar con- 

tinuagao a sua decisao do canto IV contra Telemaco. Mas apesar disso 

a acao permaneceu inalterada. 

No canto XVIII, encontramos episodios inuteis como as lutas de 

Iro e de Ulisses. A cena dos presentes e julgada por Victor Berard in- 

conveniente e contraria aos usos homericos: revelaria, pois, uma interpola- 

gao. Enfim Ulisses e colocado muito rapidamente a frente de Penelope 

e isso enfraquece o que poderia haver de patetico nesse reencontro. O 

canto e sobrecarregado pelos episodios de Melanto e de Eurimaco, inu- 

teis e que se limitam a repetir os insultos precedentes. 

A prova imaginada por Penelope no canto XIX esta mal colocada. 

Pois, justamente quando Ihe e anunciado que seu marido vai voltar e 

que ela parece ceder a paixao dos pretendentes e corre o risco de ver 

algum dentre eles ser bem sucedido na prova e, assim, tornar-se seu 

esposo. 

O canto XX nao e mais que um resumo da situagao anterior ao 

massacre: ai se encontra um novo ultraje e um alusao a uma festa de 

Apolo, alusao que e sem nenhuma consequencia, portanto inutil. Tal- 

vez ele revele um estado antigo do poema. 

Todo o fim do canto XXIII e o canto XXIV sao considerados 

por muitos como interpolagao, As Narrativas a Penelope, a Descida 

aos Infernos e a cena em casa de Laerte ja eram rejeitadas pelos ale- 

xandrines . 

Em conclusao, toda essa critica tende a esftabelecer que a Odisseia 

seria o resultado de numerosos poemas criados pelos aedos e remenda- 

dos uns aos outros numa epoca que poderia ser a de Pisistrato. Assim 
se explicariam todas as incoerencias e contradigoes que encontramos no 

texto. 

A vista dessas dificuldades, contradigoes, qual a posigao atual da 

ciencia homerica? Filologos, linguistas, arqueologos e historiadores se 

tern, ora uns, ora outros, inclinando sobre os diversos problemas que as 

obras de Homero propoem. Convem fazer o resumo dos conhecimentos 

assim adquiridos. 
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CAP1TULO I 

AS PESQUISAS FILOLdGICAS 

Interpolagdes e Os filologos mostraram que, na obra homerica, 

"doublets* havia certo nunijero de interpolagoes. O contrario 

seria para causar espanto. Trata-se de uma obra 

que foi recitada e cantada durante seculos, que, na antiguidade, teve 

grande numero de edigoes, e edigoes nacionais em que cada qua!, ciprio- 

ta, argivo, siciliano etc., queria encontrar uma referenda a sua patria 

desde os tempos mais remotos, como o provou Victor .Berard, entre ou- 
tros, acerca de algumas passagens da Odisseia (1). Recitados ou canta- 

dos perante auditorios cujas predilegoes era preciso lisonjear, diante de 

dinastas cuja raga devia ser celebrada, estudados em escolas onde se 

comentava o texto, onde se comparavam as passagens semelhantes, que 

eram, muitas vezes, copiadas ao lado do texto, — e, a seguir, tais anota- 

goes tenderam a incorporar-se aos versos, — os poemas podem ter sofrido 

modificagoes. O cantor podia propender a recitar, em um lugar, versos que 

uma semelhanga de palavras Ihe trazia a memoria e que se achavam em 

outro canto, ou ate em outro poemas. O copista, pago por linha, como 

demonstram indicag5es em fim de pagina, nos papyri, podia tentar acres- 

centar ao poema versos tornados em emprestimo pelo mesmo processo ao 

repertorio dos aedos. E a edigao de Victor Berard tern o merito de por 

em relevo a procedencia de algumas dessas interpolagoes (2). Cenas 

conhecidas e apreciadas pelo public© podem ter sido retomadas pelos 

aedos, em outras passagens alem daquela para que tinham sido escritas, 

ou por prazer, ou para obter um exito facil (3) . 

(1). — V. Berard, Introduction k VOdyssee, t. Ill, pp. 263-290. 
(2). — Ver por exemplo Od., VIII, S44-6; IX, 34-36; XXI, 68-73. 
(4). — V. Berard, op. at., t. I, pp. 300-341. 
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Alguns papyri deram a prova de que havia edigoes antigas polisti- 

cas, comportando maior numero de versos que nossa Uiada ou Odisseia 

tradicionais. E os alexandrines ja haviam assinalado versos ou passagens 

que Ihes pareciam dever ser rejeitados. 

£, entretanto, com a maior prudencia que nos devemos entregar a 

tal pratica. Se fossem ouvidos certos filologos, so restaria da Uiada e 

da Odisseia uma obra truncada e pouco apreciavel (4). £ possivel que por 

motives de economia, — segundo a expressao dos alexandrinos — 

os antigos se tenham entregado ao prazer de acrescentar versos e cenas 

novas, pois que isso ''soava bem". Mas, ao querer modificar a economia 

da obra, chega-se a um trabalho de pura fantasia, e sempre se acharao 

bons motives e ate motives bastante razoaveis para fundamentar tais 

transformagoes, pois muitos pianos sao possiveis nessas epopeias imensas. 

E, a impor ao autor antigo normas duma estetica toda pessoal e moder- 

na, e preferivel procurar saber se nao houve razoes ponderaveis para 

que ele agisse desta ou daquela maneira. 
Um simples exemplo: Victor Berard, em sua erudita edigao da 

Odisseia, aplicou-se em rejeitar todos os versos que reapareciam aqui e 

acola, no texto. files teriam si do compostos para uma passagem deter- 

minada, segundo pensou, e pos-se a procurar o contexto com que tais 

versos concordavam melhor. fi, talvez, uma das regras da composigao 

moderna, mas e ignorar todos os efeitos que o poeta podia obter com tais 

repetigoes, principalmente num poema recitado e que todos conheciam. 

No canto XXI da Odisseia, verso 200, Filetio diz: 

Zeus pai, possas tu realizar nossos votos: 

que volte o senhor, que o ceu no-lo devolva: 

verias entao qual e minha forga, de que estas maos sao capazes. 

O ultimo verso foi atetizado, porque se encontra de novo em XIX, 237. 

No mesmo canto, Ulisses revela-se a Eumeu e ao vaqueiro, no verso 207: 

Pois bem! Eis-me aqui! Sou eu! Tondo sofrido males inumeros, 

vinte anos depois, regresso a terra paterna, 

A ultima frase foi tambem eliminada, pois e considerada como tendo 

sido composta para o canto XVI, 206. Por fim, no verso 217 dfesse 

mesmo canto, Ulisses da aos servos uma prova de sua identidade: 

Pois entao, se quereis um sinal infalivel, 

vossos coragdes, sem mais duvidar, poderao reconhecer 

a ferida que, outrora, com suas alvas presas, me fez um javali. 

quando eu tinha ido com os filhos de Autolico ao Parnaso. 

Assim falou, e afastou os trapos da grande dcatriz. 

(4). — Para E. Bethe, por exemplo, {Homer, Dichtung und Sage, I, Leipzig, 1914) a 
edicao primitiva da Utada se reduz'ria apenas a 1500 versos! 
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Os versos 219-222 sao suprimidos porque reencontrados em XVIIIr 

393 e 466. Kvidentemente e muito racional. Mas sera a verdade? 

Da mesma forma pode-se apontar o canto XV da Odisseia. Antes 

de entregar a Telemaco a taga de prata cinzelada, Menelau faz ao hos- 

pede o historico desse presente. Ora, sao os mesmos versos que se acham 

tambem no canto IV, 613-619. E Victor Berard suprime-os. E, por isso 

mesmo, a taga e entregue ao filho de Ulisses apos um simples voto de 

boa viagem, sem qualquer referencia a promessa do canto IV. Sera mais 

logico? Certamente, nao. 

Essas repetigoes tern algo de refrao e podem estar criando uma "at- 

mosfera". Sem duvida, e possivel que algumas repetigoes tenham sido 

obra dum aedo, copista ou erudito. Mas qual o indicio que permitira dis- 

tinguir a repetigao desejada pelo poeta daquela que so surgiu mais tarde? 

Diante da quase impossibilidade de fazer tal distingao, e ja que ne- 

nhum argumento evidente pode orientar o filologo, convem manter o tex- 

to tradicional. 

No canto IV da Odisseia, Menelau introduz a narrativa de seu en- 

contro com Proteu com versos em que expressa a indignagao contra os 

Pretendentes (vv. 333-346). No canto XVII, quando Telemaco relata 

a mae sua entrevista com o rei de Esparta, fala-lhe ao mesmo tempo da 

indignagao do velho Menelau e do que ele soube acerca de Proteu, o Velho 

do Mar. Pretende-se suprimir, por inutil, a primeira parte. Por que? 

Sem duvida, e mais consoante com o nosso espirito sermos concisos, nao 

relatar senao o essencial duma conversa. Mas seria bem esta a concepgao 

do autor? E, ja^ que tais fatos se reproduzem mais de uma vez, nao 

deveriamos ver nisso uma intengao, ou pelo menos, um process© do 

escritor? 

Viram-se interpolagoes em passagens em que se acumalam as com- 

paragoes ou em que tambem aparecem contradigoes. A filologia moder- 

na descobre ai, ao contrario a presenga de doublet. Os poemas sao essen- 

cialmente obras cantadas, cantadas por episodios e nao na intrega, e clarol 

Os aedos podiam, a sua vontade, ou terminar num ponto ou continuar; 

tinham a sua disposigao dois textos diferentes, segundo o que decidissem 

fazer. 

No canto XV da Iliada, os troianos aproximam-se das naus. Os 

aqueus recuam e, por fim, defendem-se do alto dos proprios navios. 

Nesse momento (v. 390) o poeta nos leva para junto de Patroclo, que, 

desde o canto XI, s© encontra ao lado de Euripilo, que estava ferido; e 

quando nos reconduz no campo de batalha, (v. 405) o combate ainda se 

trava pela posse dos navios, que so serao alcangados duzentos e cinqiien- 

ta versos depois (v. 653). Contradigao, afirmaram, e dai a necessidade 

de suprimir os versos de 379 a 389. P. Mazon ao contrario ve nesta 

passagem um doublet: ou o aedo recitava o canto XV na Integra e em 

consequencia suprimia estes versos, ou ia diretamente a recitagao da 

Patroclia, evocada pela volta do heroi, suprimindo todo o fim do canto 
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XV. As duas redagoes teriam sobrevivido, lado a lado (5) . A explicagao 

e das mais interessantes. Ainda um doublet no canto II. Logo apos o 

quadro de ajuntamento e desfile do exercito aqueu, sucedem-se seis com- 

paragoes ou desenvolvimentos que dao imagens mais minuciosas do agru- 

pamento, terminando com uma exposigao em dez versos sobre o papel 

dos reis, o que nao e mais do que a extensao dos dois versos, que prece- 
dem a reuniao. Assim, mais ou menos, a ordem logica seria: v. 440-444; 

445-446; 474-483; 447-454; 459-468; 469-473; 455-458. Sao variantes 

conservadas pelo texto: o aedo podia escolher aquelas que the aprouves- 

sem (6). 

Qual a origem desses doublets? Podem ser originais. O poeta 

compos um poema para ser cantado por partes. Assim, pode ter dado 

aos aedos a possibilidade de escolher entre duas versoes, segundo o que 

desejassem declamar ou conforme o public© a que se dirigissem . 

Em conclusao, Paul Mazon julga que nao ha, de modo geral, qual- 

quer interpolagao no interior dum canto. "Interpolagoes certas, diz ele, 

em minha opiniao, nao encontro senao seis ou sete, no maximo, no con- 

iunto da Iliada, e sao todas extremamente breves" (7). Essa opiniao de 

um critico que admite que a Iliada seja obra de diversos autores e 

extremamente preciosa. Estamos longe da concepgao de Victor Berard 

e de seus predecessores. 

Partes "antigas" e O filologo e tentado tambem a distinguir entre 

partes "recentetf' partes antigas e partes recentes. Mas, ainda ai, a 

filologia tern exagerado muito. 

Nao se trata mais de interpolagoes, adigoes fei- 

tas ao texto no decorrer dos tempos; mas, estabelecido que a Iliada e 
Odisseia seriam um amalgama de cantos compostos por diversos autores 

de epocas diferentes, sera possivel distinguir as partes consideradas pri- 

mitivas daquelas mais recentes? 

Ou se pretendeu que, nesses poemas, a arte era primitiva, ingenua 

e simples, e que, por conseguinte, tudo que nao correspondesse a esse pres- 

suposto deveria ser considerado como recente. Ou entao se admitiu que 

tudo que era belo era primitive, e tudo que parecesse de valor secunda- 

rio seria a obra de poetas mais recentes. E desprezar tudo que pode haver 

de diverso na obra dum escritor; e o estudo de obras modernas provou 

quantas vezes um mesmo autor pode ser desigual. Alem disso, se e 

verdade que algumas passagens dos poemas foram compostas numa 

data posterior a Homero, so a beleza peculiar a essas composigoes pode- 

ria ter disfargado o engano, fazendo-as admitir na Vulgata dos poemas. 

(5). — P. Mazon, op. cit., p. 199. 
(6). — Ibid., pp. 149-150. 
(7). — Ibid, p. 281. E o autor cita: VIII, 73-74; IX, 320; 382-384; 616; XII, 175-180; 

XX, 269-272; 322-324. Todas sao, pois, bastante curtas. 
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Quanto a diferenga de torn, e frequente demais para ser um elemento 

determinante; nao sera, outrossim, um elemento essencial a vida do estilo?1 

Podera ser contestada a antiguidade de certas passagens em que se 

faz mengao a Dioniso (8). Victor Berard, entre outros, dira no comen- 

tario do canto XI da Odisseia: "Uma particularidade trai a epoca baixa 

desta interpolagao ateniense: o deus Dioniso aparece aqui; ele nao figura 

em nenhuma outra parte nos versos autenticos dos poemas" (9) . Por que 

essa condenagao? Porque se supos, em principio, que tal culto era poste- 

rior ao periodo homerico. E essa afirmagao se baseia, por sua vez, no fa- 

to de que nao se encontra mengao desse deus nos versos ditos "auten- 

ticos" dos poemas!!... De fato, e um culto que remonta ao periodo 

pre-helenico e as ultimas leituras das laminas de Pilos e de Cnossos pro- 

vam que, no seculo XV a. C., Dioniso ja era conhecido (10). 

Foi ainda derrtonstrado pelas escavagoes de Micenas e Tirinto que 

um me^aron antigo tinha dimensoes muito pequenas para comportar o 

numero de pretendentes que a Odisseia menciona, sobretudo se cada 

um deles tinha a seu lado um companheiro de mesa. Assim, surge a 

tentagao de considerar como recentes as partes em que se menciona um 

grande numero de convivas, e, no Massacre, o excessive numero de com- 

batentes. 

O poeta estara tao restrito a tais consideragoes de ordem material 

que, sem duvida, devia ignorar? Sua imaginagao deve ser submissa, ne- 

cessariamente, a todos esses calculos? Podem-se achar incoerencias, con- 

tradigoes num poema como a Iliada ou Odisseia, por pouco que se pen- 

se na maneira por que foram compostos. Sejam eles obra de um ou 

de muitos poetas, foram compostos para recitagao, ja o vimos, E fo- 

ram concebidos nao para uma recitagao global, e sim fragmentaria. Ve- 

mo-lo pelos exemplos dados na propria Odisseia. O aedo Demodoco 

canta em tres sessoes diversas, ora episodios da lenda troiana (11) 

ora uma fantasia sobre um tema religioso (12). E e um episodio epico 

tirado das Voltas de Troia que, no canto I, Femio declama para Tele- 

maco e os Pretendentes (13). Sao os assistentes que pedem ao aedo este- 

ou aquele episodio. l£, pois, essencial que o episodio cantado tenha, por 

si so, uma unidade real. Mas ja que o poeta jamais compos o conjunto 

para uma recitagao ou leitura completa, o fato de ai se encontrarem 

contradigoes nao deve impelir os criticos a rejeit'ar tais partes como 

interpolagoes ou como devidas a um poeta posterior. Sem duvida, as 

(8). — 11., VI, 130; Od., XI, 321-325; XXIV, 74. 
(9). — V. Berard, op. cit., sobre Od., XI, 321. 

(.10). — Esta foi ja » ideia de Nilssoo, The Mycenaean origin of greek mythology. As desco- 
bertas de Michael Ventris trazem uma certeza (Evidence for greek dialects in the 
Mycenaean archives em Journal of Hellenic studies, LXXIU, 1953, p. 95. 

(11). — Od., VIII, 75 e ss.; 492 e ss. 
(12). — Ibid., VIII, 266 e ss. 
(13), — Ibid., I, 326 e ss. 
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contradigoes podem ser explicadas se os diversos cantos sao obra de poe- 

tas diferentes; ainda mais, aquele que teria tfeunido definitivamente 

esses cantos esparsos para deles fazer um poema unico, deveria, e claro, 

ter procurado fazer desaparecer as contradigoes. Elas explicam-se, igual- 

mente bem, se o autor e unico; pois ele compos os diversos cantos nao 
necessariamente em seguida, mas durante o decorrer de sua carreira, 

segundo as necessidades do momento ou as exigencias do exito. As 

contradicoes penetraram tanto mais facilmente quanto maior foi o tempo 

que separou a composigao dos episodios, e o poeta nao procurou de modo 

elgum evita-las, porque, em suma, nao tinham nenhuma importancia. 

Estamos muito longe das regras da composigao moderna. E o filologo 

deve ter isto sempre presente. 

Porque na Odisseia, se encontra tres vezes a cena da Tapegaria 

de Penelope (14) ou duas Descidas aos Infernos (15), julga-se que so 

uma e primitiva. Mas na Iliada acha-se tambem tres vezes o Desanimo 

de Agamenao (16), as suplicas do combatente vencido (17), etc. Tra- 

tar-se-ia de uma cena conhecida repetida pelo aedo para agradar ao au- 

ditorio? Ou foi o proprio poeta que gostou de sua invengao e achou 

comodo retomar os mesmos versos, fazendo disto ate um processo ar- 

tistico que poderia ter herdado de seus predecessores? 

Veremos quanto se deve desconfiar das condenagoes de alguns textos 

homericos, ao percebermos que alguns versos sao considerados como 

interpolagoes por alguns criticos enquanto que por outros sao encarados 

como partes essenciais da narrativa. Assim o Catalogo das Naus para 

uns representa uma invengao tardia de aedos desejosos de dar a certas 

cidades mencionadas a gloria de terem sido citadas na Iliada. Para 

outros, esse catalogo foi inspirado pelos Pisistratidas, foi "um ato poli- 

tico destinado a lisonjear os amigos e aliados do tirano ateniense" (IB); 

ou, ao contrario, tais versos sao considerados como o mais autentico 

nucleo do poema (19), ou ainda, como o reemprego de um poema mais 

antigo que a propria Iliada, canto epico isolado que cantava a partida 

da frota (20), 

Enfim, se o poeta compos em diversas epocas de sua vida os di- 

ferentes centos, ou grupos de cantos, sera espantoso que o torn mude, 

ou a propria lingua? Compare-se o estilo dum autor moderno em obras 

(14). — Od.t II, 93-110; XIX, 106-163; XXIV, 128-146. 
(15). — ifd., cantos XI e XXIV. 

(16). — II., II, 110-141; IX, 17-28; XIV, 65-81. 
(17). — Ibid., VI, 461-65; X, 378-457; XI, 131-147. 
(18). — E. Mireaux, op. cit., II, p. 197. 
(19). — E. Focke, Katalogdichtung im B der Ilias, em Gymnasium, LVII, 1950, pp. 256-273, 
(20). — A. Severyns, Homere, III, pp. 11-12. 
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distanciadas de um periodo de cinco, dez ou quinze anos. O estilo, a 

propria concepgao do mundo podem ter mudado. 

Ve-se por esses exemplos que a filologia pode dar-nos informagoes. 

E muito interessante ter as maos uma edigao, que nos lembre todos os 

lugares dum poema que apresentam semelhangas. Tudo isso faz com- 

preender melhor o que e um poema epico. Mas nao descobrimos nenhu- 

ma solugao para o problema homerico em si, nos trabalhos dos filologos. 





CAPfTULO II 

A LINGUA DOS POEMAS HOM^RICOS 

A linguistica pretendeu, por sua vez, apresentar solugoes. Come- 

teu alguns erros, mas apesar disso forneceu numerosas e uteis informa- 

goes. 

Acha-se na Iliada e na Odisseia uma mistura mui- 
Interpenetragao to peculiar dos dialetos: atico, jonico, arcado-cipriota 

cfos dialetos e ate algumas formas que sao arcaismos e que, se- 

gundo parece, nao se podem aproximar de nenhuma 

flexao conhecida. Um fato e certo: a lingua homerica ignora totalmen- 

te o dialeto dorico. Ha como que um desejo bastante evidente de nao 

emprega-lo. Ora, na epoca homerica o dorico e falado tambem na Asia 

Menor, ao sul de Eolia e da Jonia. A que atribuir esse ostracismo? 

Ja foi considerado como uma vontade bem clara de nao tratar com a 

lingua dos invasores doricos de um assunto que constituia o poema na- 

cional dos aqueus. Com efeito, esta gesta foi composts, nos o veremos, 

numa epoca em que os aqueus se haviam refugiado na Asia Menor, sob 

a pressao dos dorios. Eis um fato que explica bem a ausencia do dialeto 

dorico, Ainda ha outras explicagoes para este problems de dialetos e 

de que falaremos adiante. 

A presenga do atico num poema tao antigo provo- 

Formas aticas cou a seguinte tese. Os poemas homericos teriam 

sido escritos em Atenas, e na epoca dos Pisistrati- 

das, sob o ditado dos aedos de Quios, os Homeridas, e Oramacrito de 

Atenas teria sido o principal autor dessa recengao. (1). Era fiar-se 

(1). — J. Wackernagel, Sprachliche Untersuchungen zu Homer, 

Goettingen, 1915. 
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muito cegamente no testemunho do historiador Flavio Josefo (2), que, 

no seculo I da era crista, assegurava que ja que os gregos so tinham 
conhecido a escrita muito tardiamente — depois do povo judeu —, 

so teriam podido escrever os poemas homericos numa epoca recertfe, 

tendo-os transmitido de geragao a geragao unicamente pela memoria 

dos aedos. Cicero, no seculo I a. C., fala mais simplesmente duma 

colegao de diversos cantos e duma primeira edigao devida a Pisistra- 

to (3). Se assim fosse, em ambos os casos, teriamos de encontrar 

nos poemas grande numero de aticismos. Ora, para dizer a verdade, 

eles sao relativamente poucos. Notamlos as formas ^l\iol pelo jonico 

Kpelaawv por Kpiaam', Se^ecr&u por SeKeaOan, o dativo Trao^at? por iraarf 

ut, Svya/xet, TroAet por Svydp,i, ttoXl, e tambem a presen^u de formas aspira- 

das, quando o jonico desconhece a aspira^ao inicial. "As velhas formas 

epicas que o atico ja nao possuia, diz P. Chantraine, (4) apresentam a 

psilose — ausencia de aspiragao — esperada; enquanto que as formas que 

o atico conhecia receberam um espirito rude": rfpLpporov do dialeto eolico 

opoe-se a ijpiapTov do atico, rjpiap a ly/xep^, a -ffivs', por conseguinte en- 

contram-se as formas aspiradas na composigao: ty-qpepcos. Assinalemos 

ainda os deslocamentos de aspiragao: luravBa por evOavTa. Ademais, se a 

Iliada e a Odisseia tivessem sido compos^as em Atenas, teriam sido 

escritas no alfabeto atico do seculo VI, isto e, num alfabeto que repre- 

sentava por E tanto c breve como u longo fechado e q longo aberto, e 

por O os sons o breve, ov longo fechado e w longo aberto. Por ocasiao 

da transcrigao no alfabeto jonico, a qual se deu por volta de 403-2, o texto 

primitive teria dado lugar a numerosissimos erros de transcrigoes. P. Ma- 

zon cita as diversas interpretagoes possiveis da grafia de EOS do velho 

atico. Podia ser transcrito: cw?, etW, do? ou rjos (5). Ora, os erros sao 

poucos e provem, parece, de outro motivo. O escriba ateniense, encarre- 

gado da copia do texto, na epoca dos Pisistratidas, estava, evidentemen- 
te, habituado a velha ortografia atica. Ao copiar um texto escrito no 

alfabeto jonico, transcreveu, involuntariamente, o jonico r/o? ou o apos 

eolico como eo?, forma que, para um atico, so podia corresponder a classica 

tw?. A prova desse erro e encontrada no fato de que, em nosso texto, os 

versos onde se encontra este cw? sao considerados falsos e e preciso corri- 

gi-Ios, fazendo a isubstituigao pela forma antiga rjos, ou melhor o eolico 

dpos. Assim O verso! Iw? cyw Trepl Kelva ttoXvv /Slotov (jvvayeipwv (Ocf., IV, 90). 

Da mesma forma, o atico nao grafava as letras geminadas, donde 

rrTreat por avreeat OU aTrcaat (Od., I, 15). 

(2). — Flavio Josefo, Contra A piano, I, 12. 

(3). — De Oratore, III, 34,137- 

(4). — Tyn Introduction a Vlliade de P. Mazon, a parte reservada 

a lingua da Iliada deve-se a P. Chantraine, Vide pp. 92-93. 
(5). — /bz"d, pp. 275-276. 
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losses aticismos provam, pois, que foi um texto jonico que deu ori- 

gem a edi^ao ateniense e que, por causa do prestigio de Atenas, essa edi- 

<:ao tornou-se como que a Vulgata das obras homericas; e se encontrara 

uma confirmagao no fato de que os papyri reconstituem certas formas jo- 

nicas quando essa vulgata nos apresenta um aticismo. 

Devemos concluir que a lingua dos poemas ho- 

Formas jonicas mericos foi essencialmente o jonico? E evidente 

que, na forma atual dos poemas, esse dialeto cons- 

titui o proprio fundamento da lingua de Homero. Assim, continuamen- 

te, o 7) jonico encontra-se em lugar de d longo: Icm?]/, dKrjOdy], Na 

flexao dos nomes, nota-se o genitivo jonico em -cw, nos nomes masculinos 
em -^9: Kpovov ttcu? dyKrAop^reo) (//., //, 205), formas do plural em -cov, 

como Ovpiuv em lugar de Ovprfoyv, um outro genitivo vryd? ou ved? por vew? e 

dativos plurais Oefjcn, Oeolo-L, ttoo-o-l, ^ctpeo-t, dvSpdcri rotaSecrt, frequentemente 

terminados por um v efelcistico caracteristico do jonico. 

O genitivo habitual da segunda declinagao, em Homero, e aquele 

em -ov (ao lado de outra forma em -oto) . Mas podemos suspeitar que 

essa forma substituiu, muitas vezes, um genitivo que foi chamado jonico, 

em -oo, que nao se encontra nunca em nossos manuscritos, mas que e, as 

vezes, reclamado pela metrica: 

7)€V dvr}va(j6aL ^aXtrrq 8' e^e h-qpoo (prjpLS (Od.f XIV, 239). 

jSrjv ct? AtdAoo kXvtcl Sw/xara * tov Se Kt^avov (Od., X, 60). 

vyiriov, ovtto) fetSoO * opouoo TrroAe/xoto (//., IX, 440). 

No vocabulario, as formas jonicas sao numerosas. So se encontraro, 

por exemplo, as formas (fxiewos, dAyetvd?, Kovprj, ietvos, kcxAo?, .que sao trata- 

mentos jonicos das formas *<£a€crvd9, *dAy€avd9 (6), ^Koppa, ^^evpo? e *KaXf6<;. 

A forma ttoAvkttJ/xwv (II., ^613) e a correspondente de 7roXv7rd/xo)v do eolico 

(//., IV, 433), e o patronimico de Aquiles, HrjXdSqs alterna com a forma 

eolica II?yAe'tSao OU II?yAetct>v09. 

As formas pronominais jonicas sao frequentes: ol, pw, fjpeU, vpeU, 

ypias, vpeas, rjplv, vplv, ao lado de formas eolicas. Assim, tambem o demons- 

trativo Kelvos. Por fim, a ccntragao eu <1 eo: ^tAewras, epev, o-ev, eu, 

Nos verbos, notar-se-a a vocalizagao do v nas terceiras pessoas: 

yevotaro < yevoivTo, como eepxaro (7) que e um perfeito. Nos verbos ate^ 

maticos as formas contratas SlSoU, SlSovvl, os aoristos plurais em -Ka: eSuKav, 

i'lKapev, o imperfeito iterative em -otcov, e enfim as formas sigmaticas 

(6). — Com efeito, nos grupos * -sn- * -sm-, o -9- desaparece provo- 

cando o alargamento da vogal precedente, quando no eolico 

os resultados sao consoantes geminadas: -/xp-, -vv-. 

(7). — Normalmente se teria elpypevoi rjaav* 
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ISoaav, cflco-av, como tambem as formas sem apocope das preposigoes sao 

caractensticas desse dialeto. 

Quanto a acentuagao, a psilose e comum ao jonico antigo e ao eo- 

lico: essa perda da aspiragao explica a presenga dum espirito doce onde 

se esperaria o espirito rude: Encontra-se tambem esta acentuagao 

claramente jonica: hfiolos, eprj/ios por ojuoto?, tprjfxos. 

Entretanto, nao se pode ignorar que, dentre essas formas, algumas 

provem do jonico recente, tal vew diante de vrj&v, crTeupev diante de vTrjopiev, 

iroXTjos, ttoA^c?, diante de TrdAto?, irdAtcs. 

Sem ser tao numerosas quanto as formas jonicas 

Formas eolicas — e grande a diferenga para menos, — os eolismos 

tambem se encontram na lingua homerica. 

Na flexao dos nomes, aparecem genitives em -oto, como kto/acvoio (8). 

TtoTapolo (9), que encontramos tambem nos dialetos beocios e tessalios. 

Essas formas foram consideradas por uns como formas eolicas, por outros 

como formas puramente artificiais. Veremos que realmente se trata 

dum genitivo micenico (10). 

Outros genitives sao em -do no singular dos nomes masculines em 

■d: 'AtSao, 'ArpctSao (11) e a forma do plural e em -doov I OvpaioVy raxoVf 

IIoCTctSdwr. O dativo plural e em -com, em lugar de -m: TrdScom, Tpwcco't, 

dvSpcom, KvveaorL, Trdvreo-at, TroAtcom, I'c^ceo'o-t, ttcAckco-o-i; mas este seria um SO- 

lismo relativamente recente (12). Enfim, a desinencia <j>L e, sem duvida, 

um instrumental que se encontra no dialeto eolico, servindo de genitivo 

e dativo singular ou plurar: o-n^co-^t, vav^L, . Parece-nos agora que 

tambem essas formas sao mais antigas e nao caracteristicas do dialeto 

eolico (13) . 

Numerosas flexoes de pronomes pessoais conservaram a forma eo- 

lica: d/xpes, dfxpcy dfip.Lv, vppts, v/tx/xc, v/x/xtv, e no singular IpcOev, GeOcv, eOev, 

assim como as formas rot, rat, e o pronome composto drtva, drtm?. Nos 

verbos notamos presentes de verbos contratos em -77/xt: c/uA^/xt, dp^at, dTrct- 

(8). — //., V, 21. 

(9). — II., XXI, 1. 

(10). — Ver adiante p. 74. 

(11). — 11, III, 347. 

(12). — Explicam-se as formas em -ccom pela neoessidade de alongar 

a palavra para conservar a medida do verso depois da queda 

do digama: draprTypot? CTrccam por dTapT7fpol(Si peVeacrt («, 1. 

223). Veja A. Meillet, Apergu d'ane histoire de la langtte 
grecque, p. 159. 

(13). — Com efeito, essas formas encontradas ja nos dialetos beocios 

e cipriota sao lidas tambem nas laminas micenicas, e pro- 

vem entao do grego comum arcaico. 
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Xrfrqv, as desinencias de infinitivo de verbos em -ptv e -ptvaL como 

ififievai, Zfifiev, Sofievai, Soptv e ate, nos verbos tematicos: ^epcficv; participios 

perfeitos com flexoes de participio presente: Ke/cA^yovre? (//., XVII, 756), 

aoristos Kakeo-aas com duplo -o-cr, ou passives em -ev: kvOev, (jxlvev por 

IkvOrjaav, ecfxivrjvav, na terceira pessoa do plural do indicative. 

O vocabulario eolico e tambem abundante: 6ed por Oeri, ignorado do 

jonico; Aaos per Aeai?, Iloo-eiSawv, oTrdoiv la onde o jonico apresentaria -cmv. 

Ja citamos Trokmrdfiwv; acrescentamos pdv por /a^v. Apontemos outros 

termos puramente eolicos: aAAvSts, dfivSis, ayvpis, (14), e talvez 

Kolpavos (15). 

Em consequencia do tratamento particular que o eolico da as labio- 

Velares (16), chega-se as formas irikwp, TreAo/xat, Trcaavpes por reAcop, r/Ao/iat, 

recroape? e, com troca de vocalismo: Trlwpt* (//., XV, 680). Encontra-se 

<f)t]p€'s por assinalaremos ainda formas como Odpaoq por Odppos, 

■qpippOTOv por rjpiapTOV. 

Em XV, 586 da Iliada. lemos Ipe^evvq vvi e dpyevvo^ (17). Itsse trata- 

mento puramente eolico autoriza-nos a supor que sob as formas: Kovpr), 

getvos, Kakos do jonico fossem lidas anteriormente as formas: Kopa, ilwos, 

Knkkos. 

Em composigao, nota-se ainda a presenga dos prefixes dpi- por ept-, 

fa- por Sta-: ipirjpes, ipipvx^v, fd^eos e, nos verbos, as preposigoes apocopa- 

das: Kappake, KdAAtTrc, KarOavc. A particula modal dv e substituida, as 

vezes, por sua correspondente eolica kc ou kcv, as preposigoes apresen- 

tam-se, frequentemente, com sua forma apocopada: dv, xdr, com as assimi- 

lagoes que se seguem: dp, kolk. Enfim, notemos um trago da sintaxe eo- 

lica quando o genitivo e substituido por um adjetivo derivado: achamos em 
(77., XI, 690): pirj 'HpaicA^cti;, e (Od., Ill, 190): Iloidvrtov vlov, 

A presenga desses numerosos eolismos impeliu alguns linguistas a 

supor que a Iliada e a Odiss&ia tivessem sido escritas primitivamente 

(14), — As iniciais dpu-, dyu- representam dpa-, dyo-. 

(15). — II, II, 204. 

(16). — A inicial indo-europeia *kw, diante do som c, no eolico, da 

uma labial, nos outros dialetos uma dental. Assinalemos 

tambem o tratamento de * -gw- indo-europeu: diante de a, 

da uma labial em jonico, como pdpadpov. Ora, em II., VIII, 

14, se le filptOpov, que nao pode ser senao uma forma eolica, 

pois diante de e, todos os dialetos teriam hiptOpov, arcad. 

fcepeOpov. 

(17). — Provenientes de * epeftccrvr}, * dpyecrvd?, se bem que dpyewd? 

possa ser escrita por dpycvd?, grafia jonica de * dpyetvos. 
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dialeto eolico (18). De fato, pode-se verificar que as formas eolicas 

foram conservadas, principalmente quando nao havia, no jonico, formas 

correspondentes. Assim, encontra-se a forma eolica foa, porque o jonico 

nao tern a forma Oeij que Ihe corresponde; o mesmo para Aaos, dpyeiro?, 

uma vez que o jonico nao possui a forma Aew?, apyewos que se encontrara, 

mais tarde, no atico. Algumas formas verbais nao encontradas foram 

conservadas incolumes, quando o jonico nao as pode substituir, por falta 

de correspondencia neste dialeto, tais como Ade, <j>d€, £XPac» ^^yjpo-ov. Na 

flexao do nome conservou-se a forma eolica em d, "ArpctSd, por- 

que o jonico nao conhece o dual. A palavra TroAwd/xwv nao pode ser substi- 

tuida por sua correspondente jonica iroXvKrripaiv pois, metricamente, nao 

tern o mesmo valor; mas onde se encontra a forma jonica ttoAvkxtJ/kov, po- 

de-se supor a forma eolica geminada TroAvTTTrd/xw com o mesmo valor 

metrico. Seriam, pois, ainda aqui razoes de metrica que teriam feito 

conservar em nosso texto grande quantidade de formas eolicas. Assim, 

diante de Trdvreo'o't, TroAcecrcrt, formas eolicas, e Trdcn, TrdAcow, formas jonicas, 

so se encontra TrcAefceaat, que e a unica forma que pode caber num hexa- 

metro, e nao TrcAocccrt, 

Nao pode haver duvida de que ha uma transposigao de numerosas 

formas eolicas ao dialeto jonico. No codex Venetus A (II,, VII, 387), 

encontra-se a forma ilirdv, enquanto que os codices apresentam, geral- 

mente, a forma eolica thripcv, Eis ai um trago evidente da jonizagao do 

texto. Notemos, alem disso, que os mesmos codices fern maior tenden- 

cia a dar a forma ehrdv, que e mais bem compreendida pelo copista, e 

que metricamente, em geral, tern o mesmo valor que sua corresponden- 

te eolica. 

Muito frequentemente, entretanto, essa transposigao do texto do jo- 

nico para o eolico nao se pode fazer sem violenta-lo. Causaria numero- 

sos erros de metrica, os quais exigiriam importantes modificagoes do 

texto. Assim, por que forma substituir o genitivo dyKuAo^reo) (//., II, 205)? 

6 possivel colocar um genitivo eolico em -dwv, onde se encontram geniti- 

ves em -ewv? Da mesma forma, nao se podem substituir formas como 

Oeaav ou eOeaav por *0€v ou eticv que Homero parece ignorar. O v efelcis- 

tico e, muitas vezes, obrigatorio; ora, jamais e eolico. Enfim alguns 
nomes mostram claramente sua origem jonica; assim, 'OZAcus, o pai de 

Ajax (19) e OtrvAo?, cidade da Laconia (20). 

(18). — A. Fick transpos a Iliada e a Odisseia para o eolico. Die ho~ 

merische Odyssee in der Ursprachform, Goettingen, 1833-87; 

Die homerische I lias, Goettingen, 1886. 

(19). — II., II, 527. Encontra-se esse mesmo nome em XII, 93. 

(20). — II., II, 585. Para essas duas palavras vide P. Bourget, Le 
dialecte laconien, p. 68; P. Chantraine, Grammaire homeri- 

que, t. I., pp. 116-117; F. Robert, Homere, p. 284. 
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Encontram-se tambem formas hibridas, feitas ou de um radical jo- 

nico com desinencia eolica vecom (21) (em lugar de *vaeo-o-t eolico ou 

vtjvo-i jonico), ou entao, dum radical eolico combinado com uma desinen- 

cia jonica, <f}op7]vaL (22), ou Iptpevvr} (pelo jonico Ipt^eivrj ou eolico Ipcpewa). 

Por fim, o hexametro epico e considerado por alguns como sendo antes 

jonico que eolico pela sua divisao em pes de mesma duragao e pela equi- 

valencia de duas breves com uma longa (23). 

Deve-se admitir que os poemas tenham sido escritos num lugar em 

que se falavam os dois dialetos, como Quios? Mas verificam-se diver- 

gencias nptayeis entre o eolio de Quios e o de Homero, que conhecia 

formas que nos parecem de epocas muito diferentes. Ou entao os poe- 

mas for am compostos numa regiao onde o jonico substituiu o eolico, em- 

bora conservando numerosos eolismos? A mesma objecao se apresenta. 

Nao se pode ver como teria sido possivel, nesse caso, conservar formas 

gramaticais de dialetos diversos, e, sobretudo, de datas diversas. Toda- 

viaf essa hipotese nao deve ser totalmente rejeitada pois, corresponde na 

epoca homerica, ao estado de algumas cidades asiaticas como Esmirna. 

Outros fatos nos levarao a seguinte solupao: havia, na epoca home- 

rica, uma tradipao literaria epica, eolica ou jonica, com transposigoes em 

uma ou outras linguas. Desse estado de coisas resultou um tipo de lin- 

gua epica tradicional que, para essas populagoes que falavam, umas o 

eolio, outras o jonio, com as misturas e os contatos que resultavam das 

relagoes economicas e politicas^ nao parecia chocante* Mas ha tambem, 

no autor, um evidente desejo de arcaismo. Bastaria so mencionar este 

genitivo em -oto onde se quer ver um eolismo, mas que em realidade 

e uma forma muito mais antiga, e ainda as formes hibridas de que ja 

falamos. Narrando fatos que se passaram ha quatro ou cinco seculos, o 

autor compraz-se em ressuscitar uma lingua arcaizante, que era, talvez, 

ia uma tradigao da linguagem epica. 

Entretanto, e evidente que os eolismos dominavam na origem desses 

poemas e que muitos jonismos nada mais sao que posteriores transfor- 

magoes. 

A antiguidade da lingua homerica, esta heranga 

O digama duma tradigao antiga, ainda se revela no tratamento 

do digama nos poemas que estudamos. 

O digama e uma semi-consoante, igual ao w indo-europeu, que se 

grafa pelo sinal p. Enquanto que se manteve em muitos dialetos: dorico, 

(21). — II., Ill, 46 e 444; XXIII, 51. Esta forma hibrida encon- 

tra-se igualmente com o v efelcistico do jonico, o que ainda 

causa maior embarago (XIII, 333; XV, 409, 414, 722; XIX, 

135). 

(22). — IL, II, 107. 

(23). — A. Meillet, op. cit., p. 171. Vide adiante p. 77. 
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beocio, cipriota, nao mais se encontra no jonico da epoca em que devem 

ter sido escritos os poemas homericos. Ora, esta semi-vogal tinha dupla 

propriedade, no tempo fraco do verso; ou impedia o hiato com uma final 

breve, sua elisao por consequinte, o que pode ser constatado no verso 

seguinte: 

yj^T) ydp jxot ^v/xo? ecAScrat (/:)otKa8, (24) 

e ainda: 

trpooOe. Se (/^)ot TroLrjcre yaXrjvqv, tov Se aawcrcf (25) 

ou tambem, impedia o abreviamento duma longa: 

OTTTTor1 dv Kal IptlptTai ollyjs (26) 

No tempo forte do verso, o digama inicial produz posigao (27) de- 

pois duma palavra terminada por consoante, ou depois de um consoanle 

inicial: 

v / 5./ \ ' " > ' f " /OQ\ 
odre Tiva )€0<s icr^ct aKrjptov ovtc tis okvu) tzo) 

Pelos exemplos dados, e claro que, em casos numerosos, se deve res- 

tabelecer o digama nos versos homericos. 

De outro lado, se em certo numero de passagens, o digama nao pa- 

rece nem produzir posigao nem impedir a elisao duma vogal breve, e 

porque o texto sofreu alteragoes devidas a ignorancia do escriba ou re- 

citadores quanto a presenga dessa letra (29) . Para dar ao verso uma apa- 

rencia normal, modificaram-no. Em IX, 88 na Uiada temos tIBcvto Se 

So/jttov exacrro?, mas Aristarco ainda lia: Bopira (/:)'€KacrTot. 

(24). — Od., XV, 66. 

(25). — /bid., V, 452. 

(26). — Ibid., I, 41. 

(27). — A expressao "produzir posigao" (faire position) e emprega- 

da para indicar que, no verso, qualquer vogal seguida de 

duas consoantes e alongada, salvo se a segunda consoante 

for liquida. 

(28). — //., XIII, 224. No tempo forte do verso, uma vogal lon- 

ga em hiato pode conservar sua qusntidade; portanto, ai a 

;digama nada representa. No verso da II., I, 108: 

ladXbv S' OVT€ TL TTO) (f) etTre? (/r)€7ro«; ovr' ereAecro-a?, 

mesmo que, em teoria, exista o digama em ctTres, nao temos 

prova alguma de que, nesta passagem, a poesia homerica o 

tenha tido em conta. 

(29) . — Todas essas passagens sao bem notadas no trabalho de Robin- 

son Smith, Homeric Studies, London, 1938. 
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No canto V, 467, lemos ov t* laov eTLOfiev', nao se deveria ter 6V (f) laov 

tTLOfiev? K, por TroXeeaai SJ avdcraec^ em IX, 73: TroXecnv 8e (^)am(T(ms (30) 

ou TroAeecrcrt (f)dvda(T€L<s podem ser reconstituidos. 

Eis tres versos da Iliada, XXIV, 152 (31), em que o digama deve 

ser restabelecido para que a medida do verso seja regular. O verso 154 

mostra-nos outro fato: os pronomes pessoais (/r)ot, (/r)! podiam elidir-se; 

evidentemente, nao restava mais que o digama. Desaparecendo esse p 

o verso tornava-se falso, sob o aspecto metrico: 

fx-qhi rt (/^)ot ^avaro? /xeAertu <f>pe(jL jxrjSe rt Tapfios 

tolov yap (f)ot tto/attov OTraaxrojaev 3Apy€t(f>6vTr)v) 

09 p* acet etw? Kev dyoiv TreAao'ciy. 

Ignorando a presenga desse digama, e, por conseguinte, do pronome 

pessoal, os aedos ou copistas posteriores foram talvez impelidos a modi- 

ficar o verso. Le-se em IV, 457 da Iliada: 

veKpbv yap p Ipvovra iSojv pieydOvpLOs 'Ayrfvoip 

deve-se ler; 

veKpbv yap f* epvovra (/r)tSa)v pLtydOvpLos 'Ayrjvwp. 

As vezes, e ate preciso restabelecer um digama geminado, proveniente 

do antigo grupo *sw (32). Assim //., XI, 226: 

  StSov 8' o y£ Ovyaripa 

Ja se propos a leitura: 

Zevs Se {fpydv Ae'^o? rji 'OXvpino^ d(TT€p07rr)Trj<s. (//., /, 609) 

em lugar do verso habitual: 

(30). — Note-se como, neste caso, se teria substituido um eolismo 

para dar ao verso uma medida justa. 

(31). — E interessante notar que esses digamas se acham no canto 

XXIV, onde, trinta versos abaixo, se encontra o mesmo tex- 

to adaptado para pronomes da segunda pessoa, o que prova 

a necessidade de restabelecer, nos versos citados, as letras 

desaparecidas, por exemplo os versos 181-183. 

M-^Se rt rot Odvaros /xeAerto cfiptal purjSe rt rdpftos 

rotos yap rot TropLTrbs dpi 9 eif/tTat 'Ayii^ovTr)*:, 

09 o•, diet £L(os Kev dya)y 'A^iXrji TreAacoTj. 

(32). — Assim, se acha ppuKpd por apaKpd. 
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Zcvs Se Trpbs ov Aexo? rjL JOAiJjU7rto? dcrrepoTr^T?)?, 

que seria uma corregao, devida a ignorancia do duplo digama (33). Mes- 

mo no interior da palavra, o digama e, as vezes, necessario: 

Kal fiaXtv 'ArpctSao Kar dcrTrtSa iravroa ipicrf-qv. (7/., ///; 347) 

Isso quer dizer que o digama deve ser restabelecido por toda parte, 

e que assim se achara o texto primitivo? Nao, pois em numerosos casos 
a ignorancia do digama e um fato indiscutivel. No verso da Iliada, I, 203: 

r) lvcl vfiptv 'tBy 'Ayap.quvovo? ^ArpctSao, 

nao se deve restabelecer o digama em (p)^ (34). No verso seguinte: 

pdvTL KCLKiOVf OV TTIO TTOTC pLOl TO KprjyVOV etTTe?, (//., I, 106) 

se se restabelecer o digama (p)et7re9, alonga-se erroneamente a silaba 

precedente. 

A maior parte desses casos se apresenta no tempo fraco; dai con- 

cluirem que o digama nao produzia posigao nesse lugar (35). Mas e 

provavel que pura e simplesmente ignorassem o digama nos versos desse 

tipo. 

Citemos ainda um verso em que o p impede o hiato, mas nao o abre- 

viamento da longa em tempo fraco (Od., IX, 279): 

aAAa pot (p)c'lcj}' ottt) u»v evepyea vya. 

Notou-se que o digama apgrecia, principalmente, nos versos-formu- 

las, de que falaremos adiante (36) . Ora, certos versos desse tipo mos- 

tram a ignorancia do digama. Eis, por exemplo, um verso que se encon 

Ira na Iliada nos cantos XI, 403; XVII, 90; XVIII, 5; XX, 53, 552; XXIIr 

98, e na Odisseia, em V, 298, 355, 407, 464: 

oxOyGas 8' dpa (p)€t7re Trpos 01/ peyaXyropa Ovpov. 

(33). — A. Meillet, op. cit., p. 155. 

(34). — Seria possivel, pois ha muitos casos em que o p nao produz 

posigao diepois de uma silaba fechada. 

(35) . — Ver ainda P. Chantraine, Grammaire Homerique, pp. 120 e ss^ 

(36). — Milman Parry, Les formules et la metrique d'Homere, p. 

44. Ver tambem do mesmo autor Language, X, 1934, pp. 

133 e ss. 
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A palavra ov, evidentemente, nao pode comportar um digama (37). 

E o fato de que as formulas tenham sido dispostas pelo poeta sem consi- 

derar o digama prova que ja nao havia maisi sentimento algum de sua 

presenga. For exemplo a formula muito frequente, que se encontra desde 

o canto I da Iliada (v. 201): 

koll fiLV (fxovrjaas £7rea TrTepoeura TrpocryvSa, 

deve-se ler com o digama que produz posigao. Mas depois, se se 

rnodificar a formula, chegar-se-a ao verso seguinte (38): 

Kat ptv (fxavqaaa tirea TrrepotvTa TrpoarjvBa. 

Com ^cuvrjo-acra, no feminine, aceitar o digama seria tornar o verso defei- 

tuoso, pois que se restabeleceria a forma sem elisao. Disso se tirou ar- 

gumentos para pretender que os versos em que se ignorava o digama 

eram recenfes, e ate devido a interpolagoes. Eis porque na Odisseia, os 

episodios dos Insultos de Melanjto e do Golpe de Eurimaco sao elimina- 

dos por Victor Berard, por anacronismo, repetigao de versos e tambem 

por causa dos numerosos digamas negligenciados. Assim, no verso 352 

do canto XVIII: 

0</)p' etTTO} ra jae 6vp6<S CVi (TTYjOeddL KtXtVtL 

se se lesse (p)eL7ro), seria precis© restabelecer a palavra 6<f>pa, o que seria 

incorreto (39). 

Acabamos de ver que, em muitos versos, o digama nao pode ser res- 

tabelecido, e os exemplos que demos sao tirados do canto I da Iliada, de 

todos reconhecido como primitive. Citemos ainda I, 21: 

a^opevoL Ato? vtov Ik^oXov yAiroWiava. 

Restabelecer o digama {p)kK7]p6Xov eeria grave erro (40) . 

(37). — Evidentemente se poderia encontrar a mesma solugao que 

para um verso precedente (//., I, 609) e ler (ff)ov em lugar de 

Trpos ov. Esta construgao do scusativo da pessoa com elrre se 

encontra em //., XII, 60 e 210 por exemplo. 

(38). — Acha-se esta formula no canto XV, vv. 35, 89, 145. 

(39). — Podem-se ler outros exemplos dessa interpretacao em Intro- 

duction a V Odyssee, t. II, pp. 364 e ss. 

(40). — Mas no verso 14, onde encontramos a mesma expressao, po- 

demos imaginar que o v de xtp™ tenha sido escrito mais tar- 

de para evitar o hiato, quando o p fois esquecido. 

(TTeppar 9 iv eKrjjSoXov 'AttoWoivos . 
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Como explicar que o digama seja tratado ora como uma realidade 

sensivel, ora como se nao existisse? E certo que, no jonico, ele se en- 

surdeceu numa epoca anterior aos nossos textos. (Mas e tambem verda- 

de que o digama e, frequentemente, um trago eolico, pois, sua presenga 

nos e atestada por uma formula eolica como emSe que nao e mais que a 

transcrigao de evfaSe proveniente de efpaSe. 

Podemos concluir o seguinte: na grafia, de fato, o poeta ignora o 

digama, embora, na pronuncia eolica, como no conjunto dos dialetos, 

esta semi-consoante ainda permanecesse sensivel, o que pode parecer uma 

outra prova da composigao do poema no jonico. Mas, evidentemente, 

conhecia o digama na lingua corrente, ja que esse fonema se manteve era 

todos os dialetos; gregos, com excegao do jonico. Ora, justamente porque 

Homero compoe num dialeto misto, ora jonico, ora eolico, tambem pode 

servir-se de formulas, expressoes em que o digama nao so desapareceu 

da escrita, mas tambem da pronuncia. E isso e particularmente sensivel 

quando transforma as formulas arcaicas estereotipadas. Quando o poeta 

usa de palavras em que o digama e obrigatorio e porque emprega certas 

formulas antigas em que o digama tinha valor e provinha do fundo epico 

antigo. De sorte que o poeta tinha a sua disposigao um verdadeiro jogo 

de formulas antigas com digama, ou de formas novas ou adaptadas em 

que o digama ja nada mais representava. 

A lingua de Homero apresenta certo numero de 

O dialeto formas antigas, que se encontram nas inscrigoes da 

arcado-cipriota Arcadia e da ilha de Chipre. Tais sao as palavras 

cuo-a, o destine, a lei e seu adjetivo alvifios, os ver- 

bos ordenar, dvoSyw, falar em alta voz, olhar, AevWw, rogar xPa^ os 

adjetivos oto? (ot/ro<?), so, eptodno? muito benfazejo, ou rapido, segundo 

os diversos exegetas, a palavra iSc, ve (41). 

A particula av acha-se em Homero no lugar em que se esperaria a 

palavra kc. Viu-se ai uma intrusao recente, e, por conseguinte. surgiu a 

tendencia de substituir dv por xe, como sendo particula original. E possi- 

vel, mas deve-se notar que se xe e a particula do cipriota, dV e arcade. 

A mistura seria pois um fato antigo (42). 

O fato de as palavras serem comuns a dois dialetos cujos centres 

sao tao distantes como a Arcadia e Chipre, kto e, uma ilha ja quase asia- 
tica e uma regiao montanhosa totalmente afastada do mar, prova que se 

tratava de um dialeto que foi comum a uma regiao inteira da Grecia, 

(41). 

(42). 
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antes da escrita alfabetica, ja que Chipre possui um silabario certamen- 

te tirado dos povos que precederam a ocupagao dessa ilha pelos aqueus 

(43) . Nao teria sido o proprio dialeto "aqueu" que deu a lingua de Ho- 

mero o nome do chefe, fdva$, e seu derivado favdauo)? Igualmente, e a 

este fundo que se devem atribuir certos termos cretenses como a prepo- 

sigao irporL, equivalente a Trpo?, e que aparece em alguns casos como ten- 

do sido preverbio, assim como ttot'l do tessalico? E possivel (44). 

IleAeta, por sua vez, que corresponde ao jonico TreAea?, e laconico (45). 

Ao evidente parentesco entre o eolio e o tessalio e que se devem rayo?, 

o chefe, (46), jSporos, o hcmem? Ou entao, esses termos sao tirados 

dum fundo comum da lingua que se sup5e sob a palavra /caoxyv^ro?, per- 

tencente tanto ao eolio como ao cipriota, e que substituiu a palavra 

(fipdrrjp, quando esta adquiriu um sentido particular? Pois, ao lado de 

palavras claramente arcado-cipriotas como TrroAt? e TrrdAe/io?, "doublets" 

de ttoAis e de TrdAejmo?, mas que se encontram tambem em tessalio, acham- 

se termos cujo dialeto e indefinivel e que remontam certamente ao velho 

fundo indo-europeu, como dao-e, os olhos e dvOepiov, a flor. 

Se esses termos antigos se encontram na lingua homerica, e porque 

ela e a heranga duma velha tradigao epica aqueia, que remonta a epoca 

da comunidade pre-dorica dos aqueus, de que teremos oportunidade de 

falar. 

As formas verbais, em Homero, revelam um an- 

A lingua arcaica tigo estado da lingua, que, alias, nao era particular 

a um dialeto, mas comum ao proprio con junto da 

lingua. Assim, os aoristos medios dAro, /SXrjTo, dpro, /SXrfpievo*; sao formas 

atematicas de verbos tematicos. Diante de TreirLOdv que e um aoristo de 

Tret0(o com reduplicagao, encontram-se perfeitos sem reduplicagao: ep^arat 

de ctpyoo, perfeitos arcaicos sem k, /3e/3ajxev, outros perfeitos em que o vo- 

calismo -o se restringiu a um vocalismo zero, com vocalizagao da soante: 

yeydacrt, de * yeya^at por yeyom. 

Sera ainda precise lembrar todos os subjuntivos com vogal breve, 

tao frequentes no aoristo, em Homero, e cujos vestigios tambem se en- 

contram no presente: to/Aev, e principalmente /^o-op-cv, d/xet^erat, o-7reuVop.ev, 

Trtiprjcreai, eyctpopet', etc. Bnfim, numerosas formas classificadas entre os jo- 

nismos, eolismos e ate aticismos, sao talvez herdadas da lingua arcaica 

primitiva (47). 

(43). — A. Severyns, op. cit,, I, pp. 34-35. 

(44) . — Veja A. Meillet, Apergu d'une histoire de la langue grecque, 

pp. 174-175; A. Severyns, op. cit., pp. 40-41. Essas ideias 

se encontram confirmadas pelas descobertas novas. 

(45). — //., XXIII, 885 e V, 778. 

(46). — //., XXIII, 160. 

(47). — A. Severyns, op. cit., II, pp. 39 e ss. 



74 A LINGUA DOS POEMAS HOMERICOS 

Com efeito a leitura das laminas micenicas e minoanas, ha pouco 

realizada (48), informa-nos que numerosas formas por nos encontradas 

em Homero e que foram intepretadas como caracteristicas do eolio e ate, 

as vezes, do jonico, sao caracteristicas da lingua arcaica, falada na Grecia 

e em Creta desde o seculo XV ou mesmo XVI antes de Cristo. 

Assim, se de\e deixar de considerar o genitive -oto como um 

genitivo eolico. Se e encontrado nas inscrigoes beocias e tessalias, e pelo 

mesmo motivo que o encontramos em Homero: e o genitivo de todos os 

nomes em -09 das laminas pilias e minoanas: /rapmratoto, Oeoio, 'ApKeoLo, 

7i roXcfioLo (49). Da mesma forma, um1 genitivo em -ao que se encontra 

nas laminas cretenses e micenicas para os nomes em -a: 'Aptordo, Oakapd- 

7do, 'ApapvvTdo, e um genitivo plural em n.GssQs rin^sm3.»s xi'isorx* 

goes, e a forma normal tanto para estes nomes como para os femininos 

de primeira declinagao: KCKUficvdcov (Eb. 35) provam que Homero usa 

de formas do grego comum. Le-se tambem nocmSawv, considerado ante- 

riormente forma eolica. O instrumental em -</h, chamado eolico, encon- 

tra-se nesse dialeto micenico Kepatafa, Terpd7roS</>t, e ate do dativo em 

-coxrt encontram-se vestigios: cyx^a-t, que se estendera, em Homero, a 

numerosas formas. 

M. Ventris tern razao ao proper a questao: "Should we not conclude 

that the Aeolic stratum, which so obviously underlies the text of Homer, 

is not the Aeolic of Lesbos, but a much older Achaean form, which had 

already set the conventions of epic verse within the 2nd millenium 

B. C..? (50)". 

(48). — E' a Michel Ventris que devemos a decifragao dessas lami- 

nas. Em uma comunicagao feita em maio de 1953 a Socie- 

dade pelo Encorajamento dos Estudos Helenicos em Lon- 

dres, o jovem sabio afirmara sua certeza de que a linear B, 

escrita das laminas descobertas em Pilos, Micenas e Cnossos, 

era um dialeto grego. Tais documentos talvez remontem ate 

a 1580. Teriamos, pois, textos redigides na lingua dos aqueus, 

0 que explicaria as semelhangas arcadicas. Ja em 1952, 

Constantin D. Ktistopoulos, em suas i^echerches sur les mots 

minoens, estabelecera um intimo parentesco entre as linguas 

minoanas e micenicas. M. Ventris explicou como chegara 

a essa descoberta em um artigo da Revista Archeology, VII, 

1 (1951), pp. 15-21. Em colaboragao com J; Chadwick, ele 

ja pubilcara um apanhado dos resultados a que havia chega- 

do em Journal of Hellenic Studies, LXXIII, (1953), pp. 

85-105. Refiro-me a este artigo. 

(49). — Ibid., op. cit., pp. 92-93, 

(50). — Ibid., p. 103. 
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A mesma hipotese se pode aventar quanto as formas homericas que 

foram reconhecidas como arcado-cipriotas. Elas sao pouco numerosas e, 

mais provavelmente, vestigios do micenico de que esses dialetos provem. 

O aumento, tantas vezes ausente em Homero, nao se encontra nas 

laminas pllias: Se^aro, /rtSe, Sai/ce, SiSovro. 

Entre as palavras que se encoutram nessa lingua grega antiga cite- 

mos, fdvai, tttoAc/xos, ttotl sob a forma ttoctl (51). 

Nao ha, pois, necessidade de apelar a todos o dialetos da Grecia pa- 

ra explicar a lingua homerica, mas a um fundo unico que se foi desen- 

volvendo. 

Certo numero de palavras que encontramos na 

As formas lingua homerica nao tern origem indo-europeia. Sus- 

pre-helenicas peitou-se que tais vocabulos fossem de origem egeia 

(52). Assim, cu^ds, em sua forga plena, djud/itov, 

incensuravel, rypw?, o heroi, \dpva$, cofre, /urpa, cintura, ^dAom?, batalha, 

ySovTTeoj, cair fragorosamente, Sj/oTraAtfw, sacudir. A etimologia de todos 

esses termos e obscura; devem constituir uma heranga dum passado 

longlnquo. 

O sentido proprio da palavra egeu pode parecer enigmatico. A 

princlpio, tentou-se interpreta-la como sinonimo de cretense, pois que 

esta civilizagao foi caracterlstica de todo o Mediterraneo oriental, duran- 

te boa parte do II milenio antes de Cristo. Ja que Michael Ventris 

provou que a lingua cretense de 1 500 nao seria outra coisa senao um dia- 

leto grego, seria precise remontar as llnguas asiaticas. E nao podemos 

ignorar que todos os termos musicais pertencem a lingua extra-indo-euro- 

peias, por conseguinte, pre-helenicas (53). Se acrescentarmcs ainda que 

todas as tradigoes que se referem a origem dos metros e dos generos li- 

terarios nos conduzem a Lldia, portanto, aos territories asiaticos, veremos 

a que passado longlnquo pertence essa lingua epica. Tradigao aqueia, 

tradigoes egeias e asiaticas, eis o que encontramos ate na lingua. 

O verso epico esta cheio de formulas feitas, que 

As formulas aparecem sem cessar. Citemos por exemplo, este 

antigas inlcio de verso muito frequenter 

rov S5 dp' vTroSpa IBcov Trpocrecf}?) . . . (54) 

(51).   CitemOS as preposigoes ottl (ctti), Tmpds (Trapd), aTrv (d/Trd) . 

(52). — Ch. Autran, Homere, I, p. 33, admite a opiniao de M. K. 

Meister em sua obra, Die Homerische Kuntsprache, Leipzig, 

1921. 

(53) . — Citemos, por exemplo; Adpa, vpivosy ^dp/xty^, /aflapis, eAeyos, 

lap/Sos, BiOvpapfios. Ver Ch. Autran, Homere et les origines 

sacerdotales de Vepopee grecque, I, pp. 13-68. 
(54). _ lif i, 149; XII, 230; XVIII, 284, XXII, 344; XXIV, 339. 
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e ainda melhor, estes versos de que se podem formar outros, tais como: 

TOLGl hi Kal flCTC€L7r€ fioYJV d yaOos McveAaos. //., Ill, 96 

"H^atcrro? fxlv Swkc Au KpcovtWt avaKTi IL, II, 102 . 

E, assim, podemos citar centenas. O poeta ora juntara no mesmo verso 

dois hemistiquios diferentes, ora, ao contrario, os modificara quanto a 

sintaxe, e, entao, usara de licengas demonstrando que ignora as razdes 

de certos hiatos ou alongamentos, ou seja, a presenga do digama. Outras 

vezes, ainda, ele alongara ou abreviara alguns desses hemistiquios para 

dar mais variedade ao verso, torna-lo mais expressivo. Tudo isso prova 

que o poeta empregou formulas que existiam muito antes dele, que conhe- 

cia de cor, que faziam parte da formagao do poeta epico, formulas herda- 

das, assim como a lingua, dos tempos heroicos da hegemonia aqueia, e de 

que seu genio pessoal soube fazer um uso original. Mas nao sao menos 

impressionantes as formulas-epitetos, cuja origem e etimologia sao desco- 

nhecidas, parecendo remontar a epoca muito anterior aos tempos helenicos. 

Se o epiteto de Atena e yXavKiOTn?, de "olhos gargos", nao nos e indiferente 

conhecer a interpretagao "de olhos de coruja", que nos faria recuar a epocas 

certamente pre-helenicas. Heitor e chamado ycpr/m)?, o "velho"; Hermes 

'Apy€i<f>6vT7j<s, que se interpreta "assassino de Argos", ou ainda e chamado 

de Sia/cro/Do? o "mensageiro". Apolo e alternativamente, e/c?^dAo?, eKar^dAo?, 

■iKaTrjpiklTrjs, eKaepyo?, "que langa os dardos ao longe". A etimologia de to- 

das essas palavras e, muitas vezes, desconhecida (55) . E', sem duvida, 

a essas formulas aritigas que convem ajuntar as expressoes ttotvlol "Hpr; 

ou TTorvia que provocam um hiato sem que se possa imaginar outra 

coisa para explica-lo a nao ser a suposigao dum sigma ou yod iniciais 

antigos (56). 

Essas formulas sao meios mnemotecnicos para uso do declamador 

e do ouvinte que, gragas a elas, reconhece imediatamente a personagem 

de quern se fala; elas a tornaram como que presente a imaginagao. E tais 

formulas variam de acordo com as necessidades do poeta: e, pode-se 

dizer, uma reserva onde ele vai fazer a sua escolha, e Milman Parry (56) 

demonstrou que o poeta nao se serve dela indiferentemente. Se Aquiles e 

(55) . — A Severyns, op. cit, pp. 62-72; P. Chantraine, op. eft., pp. 119- 

120. 
(56). — Nas laminas de Pilos, lemos a expressao 'A^dva Trd-ma. Mas 

talvez se encontrasse uma explicagao do hiato de Tro-ma 

no adjetivo Tro-ma/rcto? que habituou o ouvido a presenga do 

digama, ainda quando nao se tratasse mais do adjetivo. Teria- 

mos aqui novamente a prova da antiguidade de tais formulas. 

(57). — Milman Parry, L'epithete traditionnelle chez Homere, pp. 

11 e ss. 
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ttoSus d>Kvs quando aparece no nominativo, torna se itoSwkco? desde que se 

ache no genitivo ou TroSwKea no acusativo. Tal heroi que e ttoXv/it/tis, 

"muito prudente" no nominativo, torna-se raXaal^povo^ "de coragao ener- 

gico", no genitivo. Por que essa troca de formulas segundo o caso em 

que sao empregadas? O estudo da forma metrica nos dara a solugao. 

Para concluir, ajuntemos que tais formulas que, em sua origem, podi- 

am ser empregadas exatamente, num sentido literal, sao frequentemente 

empregadas por Homero, como formulas banais, vazias de seu sentido real. 

Citou-se o epiteto ret^tdeo-crav, "de imponentes muralhas", que se aplica bem 

a Tirinto, mas mal a Gortyne, as excavagoes arqueologicas o atestam 

(58). E ha varios outros exemplos desses enganos, devidos ao carater es- 

teriotipado de tais formulas (59) . 

O hexametro datilico (60) e o metro em- 

O metro dos poemas pregado nos poemas homericos. Este hexame- 

homericos tro e regular, embora se achem alguns exem- 

plos de hexametros espondaicos, cujo penulti- 

mo pe e um espondeu (61). As cesuras mais comuns sao a trocaica, de- 

pois da primeira breve do terceiro pe, e que, diz-se, autoriza o hiato 

neste lugar, e a cesura pentemimera masculina, depois da longa do mesmo 

pe. Encontra-se ainda a cesura bucolica depois do quarto pe (62) e, 

raramente, a cesura heftemimera, depois da longa do quarto pe. 

A maneira perfeita pela qual esse verso e empregado pelo poeta pode 

fazer crer que fosse um instrumento adequado (63). Ora, o hexa- 

metro datilico revela-se contrario ao genio da lingua grega. Nesta, fre- 

quentemente, com efeito, a sequencia de silabas causa tribracos e 

creticos ^enquanto que o hexametro e contrario a tais sucessoes. 

Nao citaremos senao um verso de Homero, Iliada, III, 172: 

AtSoto? re fiol cccrt, <£tAe tKvpij Setvo? re. 

(58). _ 11, II, 546 e 559. 

(59). — A. Severyns, op. cit, II, p. 78. 

(60). — Ver A. Meillet, Les origines indo-europeennes des metres 

^recs; Milman Parry, Les for mules et la metrique d'Homere. 

Veja ainda o notavel estudo de A. Severyns, op. cit., I, pp. 

49 e ss. 

(61). — Veja por exemplo Iliada, I, 600. Sabemos que, normalmen- 

te, este pe e necessariamente composto de um datilo. 

(62) . — E quase sempre uma cesura secundaria; ela tambem admite o 

hiato. Encontra-se ainda como pausa secundaria a cesura trie- 

mimera depois da longa do segundo pe. (Od., 7, 57). 

(63). — A. Severyns, op. cit., I, pp. 55 e ss. Este estudo muito 

simples do verso e de uma penetragao particular. 
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A sucessao de breves e evidente. E precise super que o poeta ouvisse 

um digama em S/reivd?, e um duple digama em pptKvpi (64). 

Per que razao o poeta teria empregado um instrumento tao nial 

adaptado a lingua? Nao seria uma heranga que os helenos devem a seus 

predecessores, talvez a Creta? (65) Sabe-lo-emos talvez quando a leitura 

dos numerosos textos mineanos se tornar possivel, se e que, todavia, con- 

tem algo mais que inventarios. Talvez esta oposigao do metro hexame- 

tro e da lingua grega e um fate recente e a consequencia das tranforma- 

goes da lingua — do jonico e do atico em particular — atraves dos 

seculos pois que, ja vimos, restabelecendo as antigas formas, chegamos 

a uma lingua mais conforme com o carater genuine do metro. De qual- 

quer maneira, devemos remontar a uma velha heranga que supoe uma 

tradigao nao so aqueia, mas tambem pre-helenica. Para adaptar esse 

instrumento imperfeito a sua lingua, os poetas puseram-se a procurar 

todas as formas que harmonizassem com o ritmo do hexametro. O 

poeta ia procurar nos cabedais formulas de que ja falamos: Ulisses e 

Aquiles cuja medida e w formam com Sto? um excelente fim de 

verso — ; Nestor e hnrora e a escangao sera ———ou 

— E e essa mesma necessidade metrica que pode explicar 

a sobrevivencia de numerosas formulas antigas, O poeta utiliza todos os 

recursos da lingua e dos dialetos para chegar a seus fins. Nao e obra de 

Homero, mas de toda a tradigao epica que o precedeu e que tornou o 

hexametro um instrumento afinal tao perfeito que ja se chegou a chama- 

lo de metro epico. 

£, pois, diante de uma lingua claramente ar- 

A lingua homerica, tificial que nos encontramos, artificial pelo 

lingua artificial ritmo empregado, artificial pelas tradigoes da 

lingua epica, e ainda pela procura dum certo 

arcaismo. Tais sao as formas hpoto (66), opdaaOe (67), alndaaOaL, ycAdwv- 

(64) . — Pode-se tambem explicar esta forma com uma vogal inicial 

breve no lugar duma longa no tempo forte. Encontram-se 

numerosos exemplos, embora, na maior parte das vezes, o 

aedo neste caso nao hesite em alongar a vogal por meio de 

processos diversos: v/xewv, OvXvp.7rov, TLOrjpievos, por vpiov 'OAv/xttov, 

TiOifxevos. Veja P. Chantraine, Grammaire homerique, t. I, 

p. 19. 

(65). — O hexametro, pertenceria a tal ponto a tradigao mediterra- 

nea que se encontraria tambem entre os etruscos. W. S. 

Teuffel, Geschichte der Romanische litteratur, 6, Berlim, 

1916. 

(66). — Od., I, 301. 

(67). — //., XXIII, 495. 
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O tocador de harpa, estatua de marmore (Cicladas, terceiro milenio) . 
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re? (68), fjpaiovTa (69), fjfiwayaa (70), que nao correspondem a nenhum 

estado da lingua. Sem duvida, ai se poderia ver uma transformagao de- 

Vlda aos aedos. As formas 6pao>, opaccr^e, alTideaOat, yeAaovrcsr, rjpdovTa, rjpdov&a, 

SG teriam contraido cm 6pa>, opdaSe, aiTidadaif ycAwvrc9, 7}l3(t)VTa, rfjSoiXTa. Mas, 

para nao modificar o valor do verso, se teria preferido redobrar a vogal. 

Parece, que ai se trata de um estado muito antigo da lingua. 

Pois, de um lado, se deveriam encontrar tais formas sempre que a con- 

tragao se tivesse verificado num periodo post-homerico, o que nao e o caso. 

De outro lado, nos verbos que nao tinham correspondente no jonico, en- 

contram-se as formas eolicas sem qualquer contragao, sem nenhuma das 

formas redobradas de que falamos. Achamos-nos, pois, diante de um es- 

tado da lingua que remonta a epoca da composigao homerica. 

Nao que essas formas tivessem existido na lingua corrente (71), 

mas sao formas artificials, comodas ao poeta. E' evidente que as formas 

contratas como amdor&u nao podem caber num hexametro. Dai, um seu 

arranjo inteiramente artificial que da espantosas facilidades ao poeta. 

Assim, se achara ao lado de yeAdwrre? (72) com o valor de    

ycAdiovre^ (^——X) (73), yeAtW (^ ) (74) e, se nao se encontra 

fjpoowTa, incompativel com o hexametro, em compensagao, aparecem 

rj/Sdovra ( — ^), (75), ^oWre? (76), ( —J^) e ate a forma contrata 

rj/Swv (77), o que tudo vem refqrgar a explicagao dada, e provar a exi&- 

tencia da contragao no jonico do periodo homerico. Essas formas contra- 

tas nos as encontramos em dAetrat, dyweU, dipxtvvTo. Podem-se ver tambem 

formas artificias nos participios re&^wra, re^wro?, quando se deveria ter 

formas eolicas i redvaovra, redvdovro?, ou jonicas TtdvrjoTa, Ttdvrjoros ou ainda 

este Pt/Sa&Ta, intermediario entre pepaora e ptpdovra (78) . 

(68). — Od., XVIII, 40; XX, 374. 

(69). — II, IX, 446. 
(70). — Od., V, 69. 

(71). — Seriam encontrados vestigios na epigrafia, o que nao se ve- 

rifica. 

(72). — Od., XVIII, 40; XX, 374. 

(73). — Ibid., XVIII, 111; XX, 390. 
(74). _ ihid., XX, 347. 

(75). — II, IX, 446. 

(76). — Od., V, 69. 

(77). — 11, XXIV, 565; Od., XXIII, 187. A forma (Od., V, 

69), e ainda mais caracteristica; pois se Homero tivesse em- 

pregado a forma nao contrata, teriamos fiPdoxra, que e im- 

possivel no hexametro. 

(78). — P. Chantraine, op. cit., pp. 95-115. Mas nao se teria dito 

tambem que algumas formas encontradas no dialeto miceni- 

co seriam artificials, se fossem encontradas em Homero? 
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Ainda o mesmo se pode dizer quanto as desinencias analogicas em 

/it na primeira pessoa do subjuntivo presente ou aoristo de verbos em -<«: 

(OiXoifjLL, tSw/xt, -aOa na segunda pessoa do singular de todos os verbos: rlOrf 

uOa, -<tl na terceira pessoa do subjuntivo dos verbos em -a>: Tradyvi. Como 

explicar as formulas hibridas: I^ov, PrjacTo, oto-c, em que se encontram, mis- 

turados, temas de future e desinencias do aoristo? 

Relembremos ainda algumas formas que 

Formas "antigas" e mencionamos anteriormente como artificiais (79) 

formas "recentes" e, por seu lado, formas que se podem considerar 

mais recentes. Assim os perfeitos em -ica nos ver- 

bos derivados, e mesmo de como OrjKaro (80), uma contragao jonica 

recente l7n(3u><j6fxtBa por tTn/SorjaofxeOa (81), formas artificiais raras: iyprj- 

yopOavi (82), pLLyqtjtdOai (83), Trapa^^aiT/ct (84) que se acham em um 

canto considerado por alguns criticos como recente: a Dolonia. 

l£ uma lingua que pode fazer pensar naquela da Odisseia, que os 

linguistas julgam menos arcaica que a da Iliada. Com efeito, ai se encon- 

tram nomes abstratos em -Irj, -avvr), -o-ts, -rus, — no canto X da Iliada, Socn? 

(85), S6£a (86), — formas iterativas em -ea-tcov e presentes em -evo), formas 

reconhecidas como mais recentes: ttoo-tos, ivrevBev, otSas. Mas este mesmo 
canto X da Iliada apresenta uma forma antiga, d/fyora^o/xev (87). 

O canto da Embaixada em que se quer ver uma parte recente da 
Iliada, apresenta tambem semelhangas com a Odisseia, pelo grande nume- 

ro de palavras abstratas que possui. Apresenta tambem uma sintaxe de 

infinitivo mais evolvida: ware com o infinitivo (88), ou ainda o infinitivo 

com av (89 ) . O canto XXIV da Iliada apresenta, igualmente, os iterativos 

da Odisseia e seu vocabulario. Ao lado disso, uma parte que se quis con- 

Pode-se pensa-lo. Citaremos simplemente estes dois parti- 

cipios perfeitos do neutro plural, apappoa e Tcruxfoa, ou ainda o 

infinitivo €xcev habitual nas laminas pilias. 

(79), — Ver P. Chantraine em Introduction a Vlliade, pp. 112-113. 

(80). — II., X, 31; XIV, 187. 

(81), — Ibid., X, 463; XII, 337. 

(82). — Ibid., X, 419. 

(83). — Ibid., X, 365. 

(84). — Ibid., X, 346. 

(85). — Ibid., X, 213. 

(86). — Ibid., X, 324. 

(87). — Ibid., X, 65. 

(88). — Ibid., IX, 42. 

(89). — Ibid., IX, 684. 
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siderar como recente, o Consilio dos deuses, no canto VIII da Iltada, apre- 

senta uma forma eolica antiga (ieptOpov (90). 

Essas observe goes podem mostrar que ha partes de datas diversas 

nos poemas, sem que se possa, todavia, atribux-las a uma data mais recen- 

te que a propria Odisseia. Os cantos contestados da Iltada seriam, entao, 

contemporaneos daquele poema. Ora, e preciso nao conceber o poeta 

oriador — ja o afirmamos — compondo seus poemas como um conjunto, 

uma sequencia rigorosa. Os cantos formam entidades bem particulares, 

destinadas a ser cantadas separadamente. Assim, podem ter sido com- 

postas em pericdos muito distanciados uns dos outros. 

Por outro lado, nao se devem exegerar estas diferengas. Assim, ao 

estudar o emprego do artigo nos poemas, verifica-se que, se na maior 

parte das vezes nao aparece nos casos onde se encontra na lingua classica, 

— e eis um trago arcaico — acha-se muitas vezes com valor de demons- 

trative. Assim, na Iliada, XIII, 404: 

aAA' 6 jLtev avra ISwv rjXevaTO \dXKeov eyx05 

mas e/e o viu chegar e evitou o dardo de bronze. 

ou ainda 

dAAa TO pL€V TrXelov TToXvOLLKOS TroXipiOLO 

Xelpes e/xat SteTrowtv drap rjv ttote Sacr/xo? LKrjTai 

crot to yepas ttoXv peigov, . . . . (91) 

pois o que e mats importante na batalha impetuosa 

sao metis bragos que fazem; mas quando chega a partilha 

e para ti a maior parte do que e a recompensa. 

Mas se o demonstrative e empregado com um infinite aposto neste ver- 

so (92): 

 €7r£t to ye ko-Aov aKouepev eorTti/ dotSou 

  pois isso e melhorf escutar o aedo 

este particlpio precedido do artigo com sentido demonstrativo nao esta 

muito longe do uso classico do particlpio com artigo (93): 

tw Se ke vtK^cravTt yvvr] teal kt^/ao.#* eTrotTO. 

ao vencedor irao a mulher e os tesouroa 

(90). — Ibd.t VIII, 14. Ver pagina 65, nota 16. 
(91). _ n., I, 165-167. 

(92). — Od., /, 370. 

(93). — //., Ill, 255. 
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Mas os casos mais proximos de emprego classico sao estes artigos que 

encontramios quer com o possessive, no canto VI, 408 da Iliada: 

Sctt/xom, (frBLau ere ro aov fievos  

pobre louco, o ten ardor te perdera. 

cu quer com infinito, no verso seguinte (94): 

 avlr) Kal TO <f)v\d(T(T€lV 

Trdvvvxov ey/jijcxcrovTa  

 E ainda um estorvo 

ficar a noite toda sem dormir  

E todos esses exemplos sao tornados tanto na Iliada como na Odisseia. 

Em realidade o poeta emprega todas as formas que a tradi^ao epica 

Ihe oferece e esta tradigao remonta a seis o sete seculos antes de Homero. 

Sao formas ou vocabulario do velho fundo primitive, assim a palavra 

em que o e e, as vezes, considerado como longo (95); mas talvez encon- 

tremos transformagoes lentas da lingua em seus fenomenos de assimila- 

cao. Com efeito, IXdav pode ser um estado intermediario entre o infiniti- 

ve iXdtv (96) e a forma contrata cAav, opdaaOe e yeAowre? um estagio da 

pronuncia entre opdtcrOe, yeAaovres e opdaBe e yeAwre?. Um aoristo sem a 
como eaaevc (97) lembra a passagem da conjugagao atematica ao tipo 

tematico; um futuro micenico Se^cWrc? sugere a antiguidade de formas 

como ipio), Trecreo/jtat, KaXeav, talvez sem o*; e o aoristo com duplo sigma 

KopLtuvaro (98) parece proximo de sua origem ^KOfilSaaro, A tradigao lite- 

raria oferece ao poeta uma tradigao linguistica de uma riqueza inesperada 

que Ihe permitira escolher a forma que Ihe agradar: epiv ou ZpiBa, ttoAt/ci?, 

TrdXias ou TroAets, eppeov ou epepov ou, no lugar de aTre^craro, uma forma in- 

fluenciada pela vogal tematica: dTre/^o-ero (99). 

Ve-se por estas observagoes como a linguistica contribui profun- 

damente para o nosso conhecimento do texto e de Homero. Temos, nos 

poemas, uma lingua que foi certamente rejuvenescida no corner dos tempos, 

quer pela jonizagao de formas chamadas eolicas, mas em realidade muito 

mais antigas, quer pela aticizagao de formas jonicas e pela introdugao de 

(94). — Od., XX, 52. Ver P- Chantraine, Grammaire homerique, II, 

pp. 158-168. 

(95). — Ibid., IV, 13. 
(96). _ Ibid., Ill, 484. 

(97). — II, XI, 147. 

(98). — Od., XIV, 316. 

(99). — IL, I, 428; Od., Ill, 481. 
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formas recentes. Mas, o exame dessas transformagoes e das outras formas 

antigas e dialetais leva-nos a uma conclusao certa; o poeta epico tinha 

uma lingua inteiramente artificial a sua disposigao, feita de elementos 

diversos tanto contemporaneos quanto arcaicos, estes ultimos herdados 

duma velha tradigao epica, eolica, micenica, aqueia, provavelmente tam- 

bem pre-helenica (100). A esses elementos, ajuntam-se formas que so 

viveram na poesia e que dao ao poeta toda liberdade para adaptar ao 

hexametro as formas menos flexiveis. 

£ possivel ainda ir mais longe e, atraves de Homero, acompanhar 

toda a tradigao epica. Nascida durante o periodo aqueu, — o estudo his- 

toric© no-lo provaraj — e, talvez, filha da epopeia cretense, a epopeia 

grega possuia, desde essa epoca, um jogo completo de formulas que Ihe 

eram proprias, que entraram na propria tradigao do genero. A compo- 

sigao de um poema resultava dum emprego mais ou menos original de 

tais formulas, o que explica, ao mesmo tempo, todas as repetigoes tao 

apreciadas pelo poeta, as formas arcaicas cujo sentido, as vezes, escapava 

ao aedo, as formas em que o digama era conservado ainda quandcc o poeta, 

como um bom jonio, nao mais o percebia e nem mesmo compreendia o 

motivo desses hiatos permitidos. Atraves de todas essas formulas se re- 

velava ao poeta todo um mundo antigo do qual este conservara a lem- 

branga: formas aqueias, eolicas talvez, se a tradigao epica se tornara 

realmente essa com o correr dos tempos. Mas o poeta Homero e um jonio 
puro e emprega as formas jonicas de seu tempo no meio dessa lingua 

herdada dum glorioso passado historico e literario. 

Depois dele, os Homeridas, os aedos, os revisores de Atenas, os co- 

pistas dos manuscritos fizeram o texto passar per muitas transformagoes, 

formas jonicas recentes, restauragoes monstruosas de formas contratas 

que tomavam o verso defeituoso, aticizagao do texto onde era possivel 

e, principalmente, onde a compreensao o exigia. De sorte que, para 

chegar ao texto homerico, seria necessario reconstruir grande numero 

de formas eolicas e aqueias, sem ter sempre a certeza de alcangar a for- 

ma original, a nao ser talvez nos lugares em que se encontram formulas 

realmente antigas. E mesmo assim, elas, outras vezes, nada mais sao 

que um reemprego feito pelo poeta. 

Estamos muito distanciados daqueles criticos que viam na epopeia 

um poema "primitivo". A epopeia homerica revela-se como um resultado 

de velha tradigao literaria, a qual era talvez desprovida de escrita, o que 
explicaria o jogo das formulas como meio mnemotecnico. 

No conjunto, ha uma lingua homerica bem caracteristica e que ape- 

sar da sua formagao heterogenea apresenta uma unidade real (101). 

(100) . — P. Chantraine, La langue poetique et traditionnelle d'Homere, 

Conference de Tlnstitut de Linguistique, VIII, pp. 33-44. 

(101). — J. A. Scott, The unity of Homer, Oxford, 1921, cap. III. 





CAPlTULO III 

DADOS HISTORICOS 

Enquanto que, ha milen.os, as regioes da Asia, 

Egeus e aqueus Egito, e da Europa central eram ocupadas por popu- 

lagoes neoliticas e paleoliticas, a bacia do mar Egeu, 

segundo parece, foi habitada bem mais tarde. Entretanto, data das pro- 

ximidades do sexto milenio antes de nossa era a ocupagao da ilha meri- 

dional de Creta. Assim, trinta seculos antes de Cristo, em Oreta, ja s© 

encontram vestigios duma civilizagao que nao deixa de ter certo requin- 

te. Sua origem devia ser identica a da encontrada nas costas da Asia 

Menor, nessa mesma epoca, e que se havia expandido pelas Cicladas, 

sem atingir a Greoia Meridional (1). 

Com efeito, nao ha nenhum parentesco entre a civilizagao dos egeus 

e a que encontramos no continente europeu. Verifica-se a ocupagao da 

Grecia do Norte, particularmente da Tessalia, por povos neoliticos, so- 

mente por volta do terceiro milenio, Tais povoagoes foram fundadas por 

habitantes que, entre si, tiveram coesao suficiente para resistir por muito 

tempo as diversas camadas de invasores que, a seguir, deviam tomar pe 

na Helade. 

Por volrta dos inicios desse terceiro milenio, deu-se uma ocupagao 

ampla das Cicladas, da Troade e do Peloponeso, pelas populagoes asiani- 

cas, vindas dos planaltos da Asia Menor, principalmente os carios, que 

se misturaram com as populagoes mediterraneas primitivas. Paulatina- 

mente, entretanto, Creta foi adquirindo o lugar preponderante que antes 

(1). — G- Glotz, La civilisation etgeenne, 2a. ed., Paris, 1937; J. Hatzfeld, Histoire de la 
Grece Ancienne, Paris, 1945. A 3a. edigao foi revista por A. Aymard, Paris 1950. 
Vet sobretudo o capitulo de F. Chapouthier sobre o nascimento da civilizagao egeia, 
em Les Premieres civilisations, Paris, 1950, pp. 177-191. 
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pertencera as Cicladas. Com efeito, estas, durante toda a epoca neolitica, 

haviam exportado sua ceramica e, principalmente, a obsidiana de Melos, 

atraves do mundo egeu, provocando, dessa maneira, relagoes maritimas 

cada vez mais importantes. O valor da obsidiana diminui com a idade 

do cobre, que se iniciou em Creta por volta do terceiro milenio, e os cre- 

tenses se tornam os caixeiros-viajantes do Mediterraneo oriental, expor- 

tanto o cobre de Chipre ou de Seriplos, e suas proprias lougas assim como 

as das Cicladas, tao diferentes. Paros com sen marmore, Sifnos com seu 

ouro, o Egito com seu marfim, tornam-se as fontes de materias primas que 

Creta, de 3000 e 2500, transformara em armas, objetos de arte e de 

utilidade, para expandi-los no mundo de seus clientes. 

Trata-se de um mundo completamente novo que, na primeira metade 

de nosso seculo, as escavagoes de Creta e da bacia egeia nos revelaram. 

A essa civilizagao profundamente heterogenea, deu-se o nome de minoa- 

na. Conquistas, imperio maritimo, civilizagao material adiantada, obras 
de arte que atingem a uma certa perfeigao e que comprovam um gosto 

real do povo, eis o que ficamos conhecendo, embora os numerosos teste- 

munhos epigraficos ainda nos permanegam quase mudos. Sao os portos 

de Moclos a nordeste, e Hagia Triada ao sul, os que se desenvolveram 

nesse primeiro periodo minoano. 

Contemporaneamente ao aparecimento, na parte central da Anatolia 

e na Armenia, da idade do bronze — cerca de 2400 — (2), e enquanto 

que o comercio cretense, como consequencia provavelmente dum aper- 

feigoamento dos meios de navegagao, se estendia por todo o Mediterraneo, 

da Sicilia a Chipre, do Adriatic© ao Egito, da Etruria, e, provavelmen- 

te, da Espanha a Siria, no periodo em que Creta estava em plena pros- 

peridade, se deu amplo movimento de povos provenientes do sul da 

Europa. Seriam ja indo-europeus esses povos que penetram na parte 

meridional da Anatolia e na Europa? Na Tessalia, funda-se a civilizagao 

chamada de Dimini que e caracterizada pelo uso — e isto pela primeira 

vez nessas regioes — de burgos fortificados, de construgoes com mega- 

ron, como tambem pelas tendencias feudais. A ceramica vermelha e subs- 

tituida por outra espiraliformje e policroma. Mas ate por volta do ano 

2000, esta provincia nao conhecera senao uma civilizagao neolitica (3). 

Ao noroeste da Asia Menor, numa situagao privilegiada, no memen- 

to em que o comercio egeu se orienta para o Mar Negro, se estabeleceu 

a segunda cidade de Hisarlik ou Troia II. Os fundadores sao homens 

acostumados aos paises frios, o que e comprovado pela arquitetura: o me- 

garon e protegido das intemperies por um vestibule, e as construgoes 

sao macigas. £ interessante aproximar esta civilizagao da de Dimini, 

(2). — Veja a tabua cronologica dada por P. Waltz, Le monde egeen avant les Crecs, Paris, 
1947, pp. 44-45. 

(3). — R. Grousset em Les Premieres civilisat'ons, p. 186; G. Glotz et R. Cohen, Histoire 
Grecque, Paris, 1948, vol. I, pp. 68-69. 
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apesar de reais diferengas (4) . A cultura desses Troianos devia ser ru- 

dimentar; mas rapidamente, e provavelmente pelo fato das relagoes con- 

sequentes a sua posigao geografica tanto com o mundo egeu como com 

o Caucaso, chega a uma opulencia que contrasta com a dos seus vizinhos^ 

De neoliticos, passam logo ao uso do cobre, e talvez foram esses troianos 

que encaminharam atraves do mar Egeu o uso do bronze. A ceramica 

prova uma nova audacia, e o tesouro encontrado nas ruinas da segunda 

Troia indica a que civilizagao ja requintada eles chegaram; e muito 

provavel que tenham fundado a oeste da Asia Menor e ate da Mace- 

donia, e em Chipre, uma especie de confederagao em que ja se falava a 

mesma lingua, o louwite (5). 

No mesmo momento, e talvez como uma consequencia da penetra- 

gao troiana atraves da Asia Menor, emigrantes anatolios penetram na 

Grecia meridional onde se misturam pacificamente as povoagoes ante- 

riores, quando nao encontram os feudos de Dimini. Essa civilizagao e ca- 

racterizada pela ceramica envernizada chamada Urfirniss (6) em que se 

encontram tragos da ceramica da Tessalia e de Dimini. Ibsses povos 

maritimos asiaticos, que encontramos desde Orcomeno II ate a Corintia, 

a Atica e o Peloponeso, vao dar a Grecia Ocidental uma nova orientagao: 

o comercio e a navegagao vao por em contacto o continente com a ilha de 

Greta, conferindo-lhe uma real opulencia e, na ocasiao em que a Tes- 

salia e ainda neolitica, o uso do cobre se propaga na Helade. 

E sobretudo nas imediagoes do inicio do segundo milenio que um 

grande movimento de povos faz sentir seus efeitos no mundo egeu: e 

a grande imigragao indo-europeia. Ha muitas teorias sobre as origens 

desses povos, que parecem provir da grande planicie russo-asiatica (7). 

Uma primeira invasao passa da Tracia a Anatolia, atravessando o estrei- 

to, e arruina Troia II. Sao os Hititas. Esta destruigao nao deixou, e 

certo, de provocar novos deslocamentos da Troade para a parte meri- 

dional da peninsula, consequencia provavelmente das relagoes comerciais 

anteriores. 

Foi principalmente por ocasiao do seculo XXI que a civilizagao 

cretense se tornou verdadeiramente preponderante no mundo egeu, 

produzindo seus. mais belos frutos entre os seculos XVIII e XVI. 

(4). — Certos historiadores modemos, ao contrario, veem nos novos ocupantes da Troade 
primitivos eolios, formados de uma mistura de carios e pre-helenos, que, nessa epo- 
ca, teriam ocupado a Tessalia, 6 a chamada invasao eg*Va. Veja A. Gldtze, Klein-A- 
sien in Kuhurgeschichte des alien Orients, em Handbuch der Altertummwissenschaft, 
p. 11; e tambem Ch. Autran, Homere, III, p. 19. 

(5). —• Les Premieres Civilisations, p. 183-185. G. Glotz, na sua Histoire, p. 65-66, nao 
parece prestar atengao a este estabelecimento. 

(6) . — Ibid., p. 187. Encontramos aqui a explicagao das tradi^oes trazidas ate nos por 
Herodoto e Tucidides: os gregos chamavam Pelasgos e Leleges os seus predecessores 
sobre o solo da Helade, lembrando assim a origem asiatica dos pre-helenos. G. 
Glotz, op. cit., pp. 70-71. 

(7). — F. Grousset, em Les Premieres Cir Hi sat ions, pp. 193-203; G. Glotz, op. cit., pp. 71-75. 
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Essa preponderancia teria provindo de seus contactos anteriores com a 

Troade? E possivel, pois que se nota uma analogia entre os objetos de 

arte encontrados num e noutro lugar. Mas em Creta ha algo de mais 

requintado, um gosto todo especial que nos e revelado pela habitagao, 

ceramica e gliptica. Provavelmente se deve atribuir essa forma parti- 

cular de cultura ao longo contact© que, no correr dos seculos precedentes, 

essa ilha manteve com o Egito e com o Oriente mediterraneo. £ a 

chamada epoca dos primeiros palacios cretenses de Faistos, Malia, Palai- 

castro e, principalmente, de Cnossos, cidade que comega a expandir sua 

hegemonia (8). As laminas escritas em caracteres hieroglificos, sao, 

com as laminas troianas, os primeiros documentos escritos do mundo 

egeu. 

Durante esse period© que vai de 2100 a 1780 e que ve os movi- 

mentos de povos no continente (9), as relagoes da Grecia central e 

meridional com a talassocracia cretense tornam-se cada vez mais acen- 

tuadas, e se falou de colonias cretenses nas costas do Peloponeso, assim 

como na regiao de Orcomeno, na Beocia. Com efeito, gragas a uma frota 

cada vez mais numerosa, o poderio minoano comercia, transita, exporta 

para a Africa, Egito, Siria, ilhas e a Grecia. Na verdade temos certeza de 

que uma civilizagao real se desenvolveu nas costas meridionais da Grecia, 

civilizagao em que se quis reconhecer uma influencia de Creta, mas que 
pode resultar de todas as influencias diversas de que acabamos de falar. 

Alias, este periodo foi fertil em novas contribuigoes etnicas na Peninsula. 

Por volta de 2000-1800 uma civilizagao miniana (10) aparece tam- 

bem, muito diferente daquela ate entao ai estabelecida e que por sua 

ceramica e sua religiao era essencialmente mediterranea. Embora nao 

se caracterize por nenhum luxo, o culto dos minianos parece, pela pri- 

meira vez, procurar os lugares elevados, e sua louga imita modelos me- 

talicos. Nao se sabe de onde vem esses povos, pois nao se encontra ves- 

tigio algum de sua passagem ao norte da regiao de Orcomeno, onde 

(8) . — Faistos fica ao sul de Hagia Triada, na baia de Messara, na costa meridional; Cnossos 
fica no interior, no centro da ilha; Palaicastro, na costa oriental. 

(9). — Les Premieres Cvllisations, pp. 240-245; P. Waltz, op. cit., pp. 59 e ss.; J. Char- 
bonneaux, L'Art Egeen, Paris, 1929. Nao e possivel deixar de consultar a respeito de 
todo este periodo o livro tao abundante e claro de Ch. Picard, Les Religions Pre~ 
helleniques, Crete et JVfycenes, col eg a o "Mana", Introduction a I'histoire des Religions, 
Paris, 1925. Com as numerosas teses originals do autor, ai se encontra uma ''rnise au 
point" sobre todos os problemas a respeito do mundo egeu, e ainda uma bibliografia 
in com para vel. 

(10). — F. Chapouthier em Les Premieres Civilisations, pp. 262-263. Para G. Glotz, op. cit., 
pp. 71-76, nao parece haver duvida que estes minianos sejam indo-europeus. Notemos 

que e esse o momento em que, impelidos pela grande invasio indo-europeia do fim 
do terceiro milen'o, os tecnicos de bronze do centro de Anatolia e da Armenia vao 
instalar-se na Siria, em Biblos e Ra-Shamra, e dai comegam a expandir-se para Chipre, 
provavelmente atingindo rapidamente Creta. Em sua viagem para a Europa central, 
os Balcas e o vale do Reno, nao deixaram de exercer influencia na peninsula helenica. 
Ver Cl. Schaeffer, Logon inaugurals au College de France, 1955. 
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parecem ter-se estabelecido. Espalharam-se, a seguir, para formar um 

como que imperio miniano, desde a Beocia classica a costa ocidental 

do Peloponeso, atraves da Messenia. Foram considerados como jonios, 

predecessores dos aqueus, que se teriam infiltrado aos poucos, no decor- 

rer de seculos, para impor-se num determinado momento. Esses jonios 

do Peloponeso talvez com o auxilio dos «£omK€? — seja os fenicios 

semiticos, seja os cretenses — se teriam transplant ado ao Egito, Libiar 

Chipre, Lesbos, ao ponto Euxino, onde teriam contribuido para a expan- 

sao da cultura cretense, ate o momento em que voltarao a Atica e a costa 

asiatica (11). Ao contrario, devemos dar o nome de jonios a populagao 

profundamente mesclada e de todas as proveniencias, que habita, nessa 

ocasiao, a Argolida e a Grecia meridional? Sao diferentes hipoteses. 

A chamada epoca do minoano medio e assinalada, por volta de 

1750, por uma catastrofe (12). Os palacios que entao existiam sao 

destruidos completamente. Sera o resultado de um sismo? Foi, ao 

contrario, o resultado de uma revolta interna ou da chegada de inimi- 

gos do exterior? Esta solugao podia parecer interessante quando se 

datava entre 1700-1500 (13) a invasao da Grecia pelos indo-europeus. 

Na realidade, parece que esta chegada deve ser recuada a uma data 

mais antiga, talvez 2000-1900 (14). Este acontecimento tragico seria 

uma prova do poder de expansao de que entao gozava a Argolida? Mas 

a arqueologia nao nos fornece nenhuma prova da influencia aqueia sobre 

a maneira de viver dos cretenses e, somente a partir de 1400, o estilo 

micenico aparece nas construgoes da grande ilha. Poderia ser tambem 

o resultado duma invasao rapida com a unica finalidade de pilhar. E 

seria assim obra de piratas. 

De onde vieram esses aqueus indo-europeus? Talvez tivessem che- 

gado do centro da Europa pela costa ocidental da peninsula? Ou te- 

riam vindo do pais do ambar, do Baltico por via maritima? Pelo fato 

de, em origem, so terem ocupado as costas, criou-se esta ultima tese. 

De qualquer maneira, esta invasao do continente causou momentanea- 

mente a ruina da civilizagao da Grecia meridional. Mas depois de um 

periodo de violencia, esses novos senhores parecem ter-se misturado 

com as populagoes pre-aqueias da Grecia continental e insular a tal 

ponto que o nome dos aqueus nao deveria ser dado aos invasores, mas a 

(11), — M. P. Nilsson, The Mycenaean origin of greek mythology, p. 148. Ch. Autran, 
Homere et les origines s&cerdoltales de I'epopee grecque, vol. Ill, pp. 51-57. 

(12). — P. Waltz, op. cit., p. 69. Observou-se que esta data corresponde a uma catastrofe ge- 
ral no mundo antigo da Asia ocidental e que houve uma especie de solugao de conti- 
nuidade entre as 6pocas do Bronze Medio e do Bronze Recente. O cataclismo nao 
parece ter atingido a Gr£cia meridional; por outro lado, Creta se recupera imediata- 
mente desse abalo (Cl. Schaeffer, op. cit.,); J. B^rard, Recberches sur la chronologie 
de I'epoque mycenienne, Mem, Acad. Inscript. et Belles Lett res, Paris, 1950. 

(13). — P. Waltz, op. cit., p. 63; Ch. Picard, op. dt., p. 69. 
(14). — Les Premieres civilisations, p. 263; G. Glotz, op. cit., p. 71. 



90 DADOS HISTORICOS 

uma aristocracia saida dos antigos senhores do pais, entao asiatica, ou 

a recem-chegados que nao seriam outros senao piratas (15). 

Dos indo-europeus iteriam adotado a lingua, mas a toponimia, a 

onomastica e, como vamos ver, a religiao seriam, em grande parte, tipica- 

mente pre-helenicas, cretenses, asiaticas (16). Com efeito, encontram-se 

nos seus costumes certos tragos que nao pertencem aos nomades, mas 

a povos que ja temos encontrado: burgos e residencias com megaron; 

as colinas sao coroadas de castelos com muralhas formadas de blocos 

macigos. Se amam a caga e — novidade — empregam em suas bata- 

lhas carros de guerra, o que deve provir de sua ascendencia continental 

e nordica, de outro lado, a experiencia maritima que vao mostrar nao 

se pode explicar num povo que devia ignorar totalmente o mar. Ja se 

pretendeu que fossem discipulos de Creta. Parece que tiveram uma 

civilizagao bem pessoal, pois se puderam assimilar rapidamente a arte 

cretense e porque ja eram capazes disso. De fato, seus trabalhos de ou- 

ro e de ambar provam uma tecnica particular, e por outro lado, o acumu- 

lo de riquezas em tesouros revela que ainda tinham habitos de piratas 

(17). Sob influencia dos cretenses, suas artes se tornam mais requin- 

tadas, sao empregados os motivos minoanos, mas com maior cuidado da 

logica de composigao, menos fantasia, o que indica uma mentalidade 

diferente, mais pratica. 

De 1750 a 1400 estende-se este periodo chamado dos segundos pa- 

lacios cretenses e que se divide em minoano II (1750-1580), minoano 

recente I (1580-1450), minoano recente II (1450-1400). Durante os 

dois primeiros seculos, os palacios destruidos por ocasiao da catastrofe 

de 1750 sao reconstruidos conforme os pianos novos, em Malia, Faistos, 

principalmente Cnossos. Sao novas linhas harmoniosas, novas tecnicas: 

vestibules, colunatas, propileus, pogos de luz. Datam dessa epoca os 

afrescos mais delicados e realistas: o "passaro azul", a "paisagem africa- 

na". A canalizagao de agua e os problemas sanitarios sao estudados de 

modo perfeito. O luxo e o conforto apresentados pelos palacios esten- 

(15). — festes piratas teriam vindo dos confins do Ponto Euxino, do Caucaso, Tratar-se-ia de 
navegadores cujo unico objetivo era a pilhagem e que, nas costas, so deixaram alguns 
estabelecimentos destinados a dominar as regioes em que se detiveram. Estabeleceram- 
se por todas as costas, ate a Iberia, arrastando consigo, muitas vezes, populagoes an- 
tigas, como os jonios da Africa. Seriam eslavos de cabelos loiros, introdutores da 
metalurgia, ja conhecida em suas regioes, ate na Iberia. Suas fortalezas — os castelos 
fortificados dos micenios —— teriam como finalidade o dominio da regiao circunvizinha 
com uma guamigao pouco numerosa. Encontrar-se-iam vestigios desses fatos na guerra de 
Troia, na diferen?a de carater entre os aqueus, sempre piratas, e os troianos que pa- 
recem ter vida mais facil. (Veja Ch. Autran, op. cit., pp. 21-44). Todavia, a lUada 
da, como causa da guerra, a rapinagem dos troianos num pais aqueu!. . . 

(16). — Ch. Autran, op. cit., Ill, pp. 20-44. 
(17). — Deve-se datar dessa epoca a expedigao tessalia dos Argonautas, que partiram de 

lolcos, para a conquista das minas de ouro da Calcidica? Mas foi somente depois de 
1450 que a Tessal:a acordou da sua longa estagnagao. 
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dem-se a numerosas residencias, o que faz pensar no aparecimento de 

uma burguesia rica. Tanto os objetos de arte como numerosas laminas 

nos revelam uma escrita estilizada, linear a que se da o nome de li- 

near A (18). 

Mas os anos de 1 580 parecem trazer uma modificagao importante 

na vida cretense. Toda a vida artistica parece concentrar-se em Cnossos; 

aparece, por assim dizer, uma arte "rococo", de novo com as espirais 

e os circulos das epocas anteriores. Encontra-se tambem um novo siste- 

ma de escrita, a linear B. Ora, a leitura das laminas de Cnossos nos revela 

um dialeto grego arcaico. Portanto, ou essa lingua foi a de Creta durante 

os seculos anteriores, e o linear A tambem nos revelaria um dialeto grego 

(19) — o que modificaria por completo a ideia que podemos ter acerca 

dos cretenses — ou entao se trata de uma ocupagao de Creta pelos 

aqueus (20), que teriam adaptado a sua lingua o sistema de escrita dos 

cretenses. Ora, nao deixa de ser interessante notar que o ano de 1580 

parece coresponder a partida dos Hyksos do Egito, depois dum longo 

dominio, Devemos relacionar os dois acontecimentos e suspeitar a in- 

fluencia sobre Creta desses homens dentre os quais o lendario Cadmo, 

de origem jonica? Nesse tempo, o cavalo aparece na ilha onde, tam- 

bem nessa epoca, encontramos um governo de tipo mais militar. Co- 

mo, por outro lado, nao ha propriamente um hiato na civilizagao minoana, 

como o sistema de construgoes permanece o mesmo — e as laminas nos 

revelam ate os nomes desses numerosos artesaos, que sempre caracteri- 

zaram as artes minoanas, — parece que se deve admitir a dominagao da 

ilha por um grupo restrito de invasores de lingua grega, cujo chefe do- 

mina, de Cnossos, toda a organizagao cretense, que sabe respeitar e de 

que se utiliza. Entao se trataria dos inicios duma nova dinastia em Cre- 

ta e, se seguirmos os dados da tradigao, a esta epoca remonta a dinas- 

tia de Minos e a soberania de Cnossos sobre as Cicladas e o continente 

helenico. Ademiais Minos I e Minos II teriam contribuido, com uma 

dupla expedigao a Sicilia, para o enfraquecimento do poder cretense. 

Realmente nada parece ter mudado na influencia de Creta. E a epo- 

ca do apogeu de Cnossos e do estilo chamado "do Palacio" (21). 
(38). — M. Ventris e J. Chadwick, Evidence for Greek dialect in the Mycenaean archives, em 

Journal of Hellenic Studies, vol. LXXIII, 1953. 
(19). — Kober julga que se trata de uma lingua completamente diferente. Veja American Jour- 

nal of Archaelogy, 1945, p. 101. A.J.B. Wace, Micenae, An archeological history 
and guide, Princeton, 1949, nota 176, e comunicagao do Dr. Stubling a Hellenic 
Studies, 7 de novembro de 1952. 

(20). — Pode-se interpretar no mesmo sentido a destruigao total de que foi vitima a celebre ilha 
de Melos, por volta de 1500. Tratar-se-ia da tomada das Cicladas pelos Aqueus e nao 
pela Creta minoana, como se acreditou. 

(21). — Herodoto, VII, 170-171; Les premieres civilisations, p. 249; P. Waltz, op. cit., pp. 
74-75. Nesse caso, a lenda do rei Minos e do tributo pago por Atenas remontaria a 
esse periodo em que Creta, dominada por um principe aqueu, impunha sua hegemonia 
a Grecia continental, hegemonia contra a qual esta, logo, haveria de rebelar-se. Veja 
J. Berard, op. cit., pp. 48-49 e 57. 



92 DADOS HISTORICOS 

Por volta de 1450-1400, um novo cataclismo abateu-se sobre Creta 

{22). Desta vez, e a destruigao total dos palacios. Notam-se duas fases, 

de inicio a destruigao de Faistos, Hagia Triada e Tilissos, ao sul; cin- 

quenta anos depois, foram destruidbs tambem Cnossos, Gournia, Pseira, 

Zacro, Palaicastro a leste. Que teria acontecido? Pode-se notar que essa 

data assinala, segundo a tradigao, a chegada dos Pelopidas a Argolida. 

Pode-se considera-la como um episodic da luta que transferiu o poder das 

maos dos Danaos a dos Pelopidas (23). De fato, com eles, a Argolida 

toma paulatinamente um lugar preponderante no mundo egeu. Micenas, 

Tirinto, Argos, Pilos, tornam-s© solidas fortalezas que dominam a regiao, 

levando a perfeigao o me^aron dos primeiros invasores. Comtempo- 

raneamente, a destruigao do poderio cretense provoca de um (ado o exo- 

do de parte da populagao da ilha para o continent©: tal a origem dos 

Cilisteus na costa da Palestina; de outro lado provoca a dispersao de 

artistas de Creta pelo mundo egeu, e a Argolida se utiliza ainda mais 

das suas contribuigoes. O modo de vida de Creta no seculo XV torna- 

se o da Grecia continental, Os arquivos de Micenas e de Pilos, escritos 

na mesma linear B (24), provam-no suficientemente. E no entanto, o 

estilo micenico e bem pessoal, os tipos de palacios, as cupulas dos tumu- 

los, os arcos com sacadas sao caracteristicos, Mas onde se trata de uma 

copia da tecnica dos cretenses, sua arte se revela inferior. E' real- 

mente, como ja se observou, o discipulo procurando imitar obras muito 

perfeitas que ultrapassam a sua propria tecnica. Aos poucos, todo o 

poderio maritimo que pertencera aos cretenses passa as maos dos aqueus. 

Dai por diante, encontra-se mencao dos aqueus por todo o mundo mediter- 

raneo. As ilhas do mar Egeu sao-lhes sujeitas. files se espalham pela 

Grecia do Norte e ate a Macedonia, atravessam o Adriatic©, vao a Sici- 

lia, Iberia, Asia Menor (25); suas relagoes com o Egito sao frequentes. 

Cre-se que se estabeleceram na costa da Asia Menor, e, unidos aos 

hititas, ameagaram por diversas vezes o imperio dos Faraos; em pouco 

tempo, o Egeu se tornara um lago aqueu. Enfim, em 1350 e 1298 os 

Aqueus atacaram o imperio hitita (26) e, na mesma epoca, quiseram apo- 

(22). — P. Waltz, op. cit., pp. 83-86; Les premieres civilisations, p. 257. 
<23). — 6 a hipotese de F. Chapouthier, op. cit., p. 265. Wace atribui essa destruigao a uma 

revolta minoana, Stubbings a tnveja de um outro centro aqueu. Deve-se notar que o 
ataquc come?ou pelo sul. 

(24). — M. Ventris, K'ng Nestor's Four Handled Cups, em Archeology, VII, 1, 1954, p. 16. 
<2S). — Dominam Rodes e Chipre. Veja Jltada, 11, 108. M. P. Nilsson (The Mycenaean 

origin of the greek mythology, pp. 54-59), nota que as relatjoes dos aqueus foram 
sobretudo com o sul da Asia Menor, a Siria e o Egito. Foi somente no fim do im- 
perio aqueu que elas se estenderam a Jonia asiatica. Sao mais os minianos que se 
dirig'ram rumo ao Mar Negro. 

<26). — A cronologia de Eratostenes se refere precisamente a 1183. Outros pretendem que 
a guerra de Troia tivesse sido contemporanea da instalagao micenica em Chipre, por 
volta de 1385, ou seja oitenta ou cento e oitenta anos antes da "Volta dos Heraclidas", 
isto e, da invasao dorica do seculo XII. Veja a este respeito, os argumentos dados por 
Ch. Picard, Les Religions prehelleniques, p. 276; J. Berard, op. cit., 46-58. 
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derar-se dos estreitos do Helesponto e assaltaram a poderosa cidade de 

Troia em uma guerra demorada (27). As epopeias lembram-nos as 

guerras de conquista desse povo vigoroso na Troade, na Misia, na Pan- 

filia, ate os confins do imperio hitita. Tal qual as excavagoes nos 

revelaram, essa civilizagao micenica se expandiu entre os seculos XV e 

XII na Argolida, em Micenas e Tirinto, na Beocia, em Orcomeno (28) . 

Como os poemas homericos nos narram precisamente esse periodo 

grandiose, os dias de gloria dos aqueus, e conveniente tentar compreen- 

der, atraves dos testemunhos arqueologicos, as alusoes que podemos en- 

contrar na leitura das epopeias, tendo em conta, entretanto, que Homero 

se serve de tradigoes, de lembrangas duma epoca que Ihe foi anterior 

de mais de cinco seculos. Os principes aqueus estabelecem seu poder 

nos territorios, ai edificam palacios que sao verdadeiras fortalezas. Essas 

construgoes macigas sao, certamente, heranga da civilizagao norte-euro- 

peia, pois nenhuma jelagao tern com o modo de construir dos egeus; 

ademais, nao sao criadas para as regioes mediterraneas. Supoem um re- 

gime feudal, uma fragmentagao de territorio onde reinam os soberanos da 

Uiada e da Odisseia que, contudo, reconhecem o poder suzerano dum 

principe estabelecido na Argolida, cujo poder parece mais moral que real, 

mas que e capaz de organizar grandes expedigoes e de unificar as forgas 

dispersas dos principes para conduzi-los a conquista asiatica: e o rei 

de Micenas. 

Numerosos objetos surgidos das escavagoes fazem-nos verificar que, 

se os aqueus possuiam uma ciencia arquitetonica precisa, tinham tambem 

recebido de Creta e do mundo asiatico seus conhecimentos artisticos, 

tanto na escultura como no trabalho dos metais preciosos. Cantos como a 

Dolonia fomecem-nos um ou outro pormenor que corresponde as des- 

cobertas arqueologicas micenicas e que prova as tradigoes de que Ho- 

mero se podia servir. Assim, um guerreiro tern a cabega coberta com um 

capacete guarnecido com dentes de javali, tal como nos apresentaram 

as escavagoes. Alem disso, o me^aron do palacio de Ulisses, em Itaca, 

devia parecer-se com o descoberto em Micenas; e as escavagoes realiza- 

das no provavel lugar de Troia, mais possivelmente na cidade de Hissarlik, 

tornaram possivel descobrir, em meio aos alicerces superpostos das di- 

versas cidades que se sucederam nesse lugar, atraves dos tempos, os du- 

ma epoca contemporanea a das guerras aqueias. Homero sempre nos 

da infoymagoes precisas acerca da planicie troiana, o que necessariamente 

nao vem provar que la tenha estado, mas que uma tradigao minuciosa 

(27) . — Convem mencionar aqui a tese segundo a qual nao teria havido a guerra de Troia 
E. Mireaux, Les Poemes homeriques et VHistoire Grecque, Paris, 1948, I, pp. 356-377. 
A destruigao, por volta de 1250-1200, da sexta Tr6ia teria sido consequencia da inva- 
sao dos frtgios e tracios, dos povos do mar que ameagaram o Egito. A influencia 
helenica so se teria tornado sensivel, nessa regiao, no s^culo VIII. 

(28) . — As laminas do linear B encontradas em Pilos e Micenas sao dos seculos XIII ou XII 
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cxistia e que ele a herdou. Nao sao as unicas tradigoes que chegaram 

ate ele, pois nos da informagoes minuciosas sobre o palacio de Cnossos, 

que as escavagoes modernas mostraram ser exatas (29), e que so pode- 

riam originar-se do cabedal de conhecimentos de geragoes, pois, em sua 

epoca, certamente esses palacios nao mais existiam. O mesmo sucede 

com suas alusoes ao Egito: os ponnenores ou Ihe foram transmitidos 

desde a epoca em que os aqueus tomaram posse do poder mantimo de 

seus predecessores e entraram em contact© com o pais do Faraos, ou sao 

de epoca anterior, quando os egeus eram os senhores do mar, 

A arqueologia esclareceu certos textos. Assim, a passagem do canto 

XIX da Odisseia (vv. 225-229): 

"Tinha um grande manto duplo, tinto de purpura, 

iechado por uma ftvela de ouro, com duplo furo, cuja face 

anterior era trabalhada 

com arte: com as duas patas dianteiras, um cao segurava 

um veadinho sarapintado; este 

se debatia, o cao ladrava; obra que causava a admiracao de todos" 

Durante muito tempo, julgou-se que essa cena estivesse bordada 

no manto de Ulisses. Os achados de Micenas esclareceram a passagem. 

Numerosos entalhes sobre ouro ou pedra representavam assuntos do 

mesmo genero. Era, por conseguinte, a fivela de ouro que trazia grava- 

da a cena de caga. 

O conhecimento da historia e dos costumes dos Aqueus explica-nos, 

ao mesmo tempo, a brutalidsde desses guerreiros da Wada e alguns 

de seus habitos barbaros como o sacrificio humano nos funerais de 

Patroclo (30). Acaso nao se encontram vestigios desses sacrificios 
num tumulo micenico? Nao se pode dizer o mesmo de suas "razias" e 

de sua concepcao do casamento-troca? losses gregos amam a guerra e a 

caga, os afrescos de seus palacios assim o povam; e os afrescos e os frisos 

de esmalte azul sao identicos tanto em Micenas como entre os feacios. 
Alias se encontraram mais do que simples referencias ao mundo 

aqueu. E' a propria Creta e toda a civilizagao minoana e egeia que apa- 

recem aqui e all em Homero, frequentemente misturadas uma a outra a 

ponto de se tornar dificil uma distingao. Notemos por exemplo as corpo- 

ragoes de operarios as quais sao feitas numerosas alusoes na obra home- 

rica (31) . 

(29) . — II., XVin, 592. 
(30). — Ch. Picard, Les Religions prShelleniques, p. 288. 
(31). — E. Mireaux, La vie guoL'dienne au temps d'Homere. O autor atribui todas essas 

corporagoes a epoca de Homero em que, posstvelmente, elas teriam subsistido como 
nos tempos cretenses ou egeus. Dessas corporagoes as laminas cretenses nos revelam 
a existencia tanto em Pilos, Micenas como no solo cretense. 
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Atraves do episodic de Ulisses entre os feacios, e o mundo creten- 

se que vemos ressurgir. A ilha de populagao densa, com numerosas cida- 

des em que so se fala de vida maritima. Os palacios sao os de Cnossos 

com seu luxo, a sua riqueza e os seus banheiros tambem. A. Severyns (32) 

observa ate que se notam no texto homerico vestigios da vida social dos 

cretenses. Ja na Odisseia as mulheres desempenham um papel essencial, 

certamente herdado dos cretenses. Homero coloca-as frequentemente 

em cena; ja se notou que seus costumes estao de acordo com os afrescos 

e entalhes de Micenas, mais ainda com os de Greta, Pode-se observar 

ainda na cena do palacio de Isqueria a preponderancia de Areta sobre 

seu esposo. Nao e vestigio do sistema do matriarcado que deixou tantas 

lendas e, em particular, a das amazonas? Dai a possibilidade de casa- 

mentos entre irmao e irma, mae e filho, o que encontramos no caso de 

Areta e Alcinco, como, mais tarde, no de Jocasta e Edipo (33). 

E nao e a Greta no apogeu que aparece nesta passagem, a Greta 

em que a vida era calma, simples e culta, onde o comercio e a vida ele- 

gante e confortavel eram preferiveis as guerras? Ougamos Alcinoo res- 

ponder a Ulisses: 

"Nao, o pugilato nao e nosso forte, nem a luta: 

somos bons corredores, marmheiros excelentes; 

mas, sempre para nos mais vale um festim, a citara, a danca, 

as vestes sempre frescas, os hanhos quentes e o amor . . . 
Eia, Una ilor dos dancarinos da Feacia, 

miciai a danga; desejaria que o hospede aos seus pudesse contar, 

quando a sua pairia voltar, como a todos superamos 

nos remos, na corrida, no canto e na danga** (34). 

Mas nao devemos pretender que todos os pormenores da epopeia se- 
jam absolutamente autenticos, nem nos apressaremos a tirar conclusoes. 

Por exemplo, nao se descobriu nenhuma lampada durante o periodo ini- 

cial das excavagoes micenicas: dai a conclusao que a ilumlinagao era obti- 

da pela lareira ou por meio de tochas. Pretendeu-se entao ver uma inter- 

polagao nas passagens em que, nos livros XVIII e XIX da Odisseia, se 

fazem referencias a cenas que transcorrem ao redor das lampadas ou das 

(32). — A. Severyns, op. cit., I, pp. 10 e ss. 
(33) . — G. Thomson, The Prehistoric Aegean, cap. V: The Matriarchal peoples of the Aegean. 

Todavia encontram-se misturados com essas descrigoes tantos elementos que podem 
pertencer a diversas civilizagoes que so se pode, com muita circumspegao, atribuir este 
ou aquele trago a esta ou aquela influencia. Assim, as unioes entre irmaos e irmas 
sao consideradas por outros homericistas como caracteristicas do Egito, e toda a des- 
crigao desse mesrao palacio de Alcinoo aparece como reproduz:ndo o brilho de um 
templo egipcio do Novo Imperio, portanto do s^culo XV. 

(34). — Od., VIII 246-253. 
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tocheiras (35). O poeta pode ter misturado, e certo, pormenores antigos 

com outros. Nao se Ihe pode exigir um rigor de historiador. Mas neste 

caso particular, justamente as escavagoes cretenses e egeias revelaram 

mais tarde que os tipos de lampadas descritos por Homero eram exata- 

mente os da epoca! 

Certos nomes que encontramos tao frequentemente nas genealogias 

se referem tambem aos penodbs antigos, e sao nomes que as inscrigoes 

cretenses nos mostram como habituais a epoca micenica. Perseu de 

Micenas, Danao de Argos, Cecrope de Atica, bem como Cadmo da Beo- 

cia aparecem como nomes autenticos de principes cretenses, fenicios ou 

pelo menos egeus, que se fixaram na Helade la pelo seculo XV. Dai os 
nomes de argivos, danaos, que tambem foram dados aos aqueus (36). 

Atreu parece ser o principe que as laminas hititas nos apre^entam, as- 

saltando a Asia Menor, cinquenta anos antes da guerra de Troia. Da 

lenda, passamos a historia (37). 

Todos esses pormenores, toda essa lenda que 

A emi^ragao aqueia se refere ao grande periodo do imperio aqueu 

e a epoca homerica agradam aos ouvintes: trazem-lhes lembrsngas 

grandiosas, a eles que, de dominadores, passa- 

ram a exilados. Com efeito, por volta do seculo XII antes de Cristo, 

uma nova vaga de indo-europeus, certamente de mesma lingua (38), 

mas evidentemente menos evolvidos, langa-se sobre a Grecia continental. 

O uso do ferro parece ter-lhes dado uma visivel superioridade sobre seus 

adversaries. Entretanto, seu progress© foi lento. Desta feita, vem do 

norte e por conseguinte pela costa ocidental. Essa invasao destroi, em 

sua passagem, toda a civilizagao micenica, e arrasa Creta por complete, 

deixando atras de si ruinas e muros enegrecidos pelo fogo. Da-se, entao, 

a dispersao dos aqueus. o que se chama de "volta dos Heraclidas" (39). 

Sob a pressao dos novos invasores, os vencidos se dirigem para leste, pa- 

(35). — Veja a tradugao de V. Berard, t. HI, p. 70, nota. Mas podemos conservar da 
critica do autor o que e justo. £ possivel que o poeta use de tradigoes ou de poemas 
mais antigos, que, evidentemente, comportavam uma cor local mais verdadeira. Adap- 
tando, acrescenta o que pode falar mais de perto aos seus ouvintes. 

< 36) . — De maneira abusiva, alias, pois se trata mais acertadamente de jonios que regressavam 
a seus territorios pr'mitivos, e nao do conjunto dos aqueus. 

(37). — Veja o sugestivo capitulo de A. Severyns, jfifomere, I, pp. 50 e ss. O autor considera 
os filhos de Danao e Pelope como duas dinastias, ou melhor, duas tribos que teriam 
tido, ora tuna ora outra, a preponderancia no Peloponeso durante o seculo XIII. Veja 
tambem do mesmo autor Hotnere, VArtiste, pp. 71-74, e ainda Ch. Autran, op. 
cit., vol. II e III; e M. Ventris and J. Chadwick, op. eff,, p. 94. 

(38). — Les premieres civilisations, pp. 422 e ss. 
(39) . — Heracles seria um desses primeiros chefes dorios que se teriam mtroduzido no dominio 

aqueu, ai se tomando, logo de inicio, vassalos dos grandes chefes, antes de ver desmoro- 
nar-se sob os golpes dos invasores todo o ml undo egeu; ou melhor, os dorios se teriam 
prevalecido desse heroi antigo cuja lenda, talvez, fosse originaria deles. 
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ra a Asia, desta vez como desafortunados. Os primeiros atingidos pela 

invasao se exilam, assim os tessalios. Partindo do golfo de Volo vao 

estabelecer-se na Eolida, em Lesbos, onde se encontram com irmaos de 

raga (40) . Mas esses primeiros invasores que de Dodona, pela Acarna- 

nia e Etolia chegam a Elida e a Olimpia, depois de ter embarcado em 

Naupacto, segundo a lenda, parecem ter agido lentamente e sem violencias. 

Depois, ainda sempre sob a pressao de novas invasoes, — pois uma 

terceira vaga dorica sucede-se a segunda, mas desta vez passando a este do 

Pindo — a pressao se exerce principalmente sobre o tessalios, que recuam, 

provocando a chegada dos Boiotioi a regiao de Orcomeno, onde se en- 

contravam os minianos que ja tinham emigrado tanto ao Peloponeso como 

a Pilos e Lemnos. Tebas logo tomara o lugar da Orcomeno dos Cadmeus. 

Sempre sob pressao dos invasores, as populagoes invadem a Atica, a Eu- 

beia onde os jonios ja encontram estabelecidos os eolios e os driopes da 

Dorida. Desta vez os dorios tomam uma via mantima, abandonam 

a costa da Atica e, pelo sul, se apoderam da (Megarida, de Corinto, da 

Argolida, onde Argos tomara o lugar das velhas cidades aqueias cuja 

populagao se refugia na Arcadia. Dai, passam a Greta, servindo-se das 

vias maritimas dos aqueus, e por Melos e Tera, passam a Caria; eis a Do- 

rida Asiatica (41) . Enfim, os jonios, por sua vez, mas mais tardiamente, 

se apoderam de um territorio entre Esmirna e Halicarnasso. E um con- 

gragamento de povos e os dialetos aqueus se fundem ou, ao contrario, se 

desmembram do grande ramo original (42). 

Essa imigragao durou certamente varies seculos, pois que ainda por 

volta dos seculos X e IX alguns pilios tambem se estabeleceram na Jonia. 

Triste periodo. Enquanto o continente inicia uma "Idade Media" obscura 

da qual quase nada sabemos — de que nao pode haver muito que saber, 

— os emigrados, sem grandes recursos, devem lutar com as populagoes 

ssiaticas cujos territorios cobigam. Algumas destas nagoes, entretanto, 
parecem te-los recebido de maneira condescendente, e a mistura fez-se de 

modo pacifico. Outras precisaram ceder a forga e vemo-las abando- 

nar a Asia para procurar asilo no Egito e na Italia (43). Quais teriam 

(40) . — De fato foi nesses lugares, segundo se pensa, que chegando da Tessalia e da Beocia 
em grupos misturados — donde o nome de eolios — os aqueus e os minios muito cedo 
se tinham estabelecido. 

(41). —• Essa regiao da Asia Menor era ocupada pelos carios e nela os aqueus, no seu tempo de 
esplendor, haviam estabelecido colonias solidas. 

(42) . — As diferengas entre os dialetos explicam-se por uma evolugao diversa que nada tem de 
estranho se se pensar no longo periodo que separou as diversas vagas de invasores, nas 
diferentes proveniencias das tribos que formam essas novas comunidades, e nas po- 
voagoes de origem diversa que encontraram, com as tendencies particulares de suas 
linguas. 

(43). — P. Mazon, op. cit., p. 287. Todavia nao se devem confundir as emigragdes que se deram 
nessa epoca com as que se produziram na epoca da pressao conquistadora dos aqueus, 
alguns seculos antes. 
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side as relagoes desses emigrantes com o imperio hitita? Nao se sabe 

muita coisa a esse respeito. Alias, e justamente o momento — confor- 

me ja se disse — em que se desmorona aquele imperio; mas pode-se crer 
que alguns exilados, como grupos de dorios, foram arrastados na grande 

invasao que entao dirigiu para o Egito os "Povos do mar", que Ramses III 

conteve com tao grandes dificuldades. 

Apesar das miserias e lutas, os emigrantes aqueus nada haviam 

esquecido de suas glorias, feitos guerreiros, principalmente numa regiao 

como essa, tao rica de lembrangas. E na propria adversidade, os fatos 

ainda mais se engrandeciam, transformavamrse em lenda heroica. Os 

aqueus haviam levado consigo seus deuses, sua cultura e, certamente, seus 

poemas; outros haviam de criar-se. Igualmente, logo renascia a prospe- 

ridade. A Jonia, a Eolida e a Anatolia tornavam-se o bergo de uma nova 

Renascenga, gragas a qual a Grecia continental iria, por sua vez, sair do 

"tunel" dois seculos depois. 

A grande prosperidade dessas cidades, em boa parte de origem mi- 

noana, se deve ao comercio. Ja no seculo X, uma cidade como Mileto en- 

via seus navios a todo o Ponto Euxino. Entretanto, e principalmente nos 

seculos IX e VIII que essa prosperidade atinge seu apogeu. As gran- 

des rotas da Aisia chegam a Mileto, fifeso, Esmirna e Foceia; estabele- 

ce-se o contato comi as riquezas e as civilizagoes da Mesopotamia, e os na- 

vegadores jonios atiram-se a conquista de novos emporios comerciais, 

em diregao ao Mar Negro, conquista inteiramente pacifica do periodo de 

colonizagao. E foi nesta epoca que se compuseram os poemas homericos. 

fb evidente que o poeta nos fala de sua epoca, quando pinta herois 

cobertos de armaduras que lembram os progresses da tecnica metalurgica 

do seculo VIII (44). Quando alude ao escudo em forma de oito que 

protege mal ou ao grande escudo que cobre todo o corpo do guerreiro 

(45), sao lembrangas de tradigoes muito antigas, cretenses (46) e a- 
queias. Encontramos na Iltada e na Odisseia referencias a grande numero 

de povos que, vindos do continente, constituiram a vasta comunidade 

asiatica: a Tessalia com Aquiles, a Beocia de que o poeta conhecia as 

lendas dos Sete contra Tebas e dos Epigonos, a Etolia que, com a Gesfa 

de Meleagro, forneceu um modelo para a Co/era de Aquiles. Os pilios, 

recem-chegados a Asia, puderam fornecer ao poeta pormenores cheios de 
vida sobre o seu pais, historia e lendas (47). O mundo oriental esta 

(44). — E. Mireaux. Les poemes homeriques et Vhistoire grecque, t. I; ver tambem 11. IV, 
137. Os aqueus aprendem esta tecnica com seus conquistadores doricos, que usavam, 
correntemente, destas armas de ferro, que para eles eram de excegao. 

<45). — 11., n. 389. 
(46). — Os cretenses usavam do escudo bilobado. 
<47). — P. Mazon, Introduction a I'I Hade, p. 290. Ver tambem A. Severyns, op. cit., pp. 60-62. 

Ver tambem de M. P. Nilsson, The Mycenaean origin ol greek nrdthology, California, 
1932. 



EMIGRAQAO AQUEIA E A EPOCA HOMERICA 99 

as portas da Grecia asiatica e vamos encontrar algumas minucias tiradas 

da arquitetura asiatica na descrigao do palacio de Alcinoo e Areta, de 

Ulisses e de Circe. Na chamada Odisseia cretense ou as falsas Narrati- 

vas de Ulisses, encontramos referencias aos aqueus transplantados a 

Creta e que aos poucos se impoem aos cretenses. Conhecemos tambem 

parte da historia dos jonios que chegaram ao Egito e a Fenicia e fundaram 

feitorias por todo o jMediterraneo (48). Atraves dos poemas, distin- 

guimos o grau de civilizagao a que fiavia chegado o mundo grego na 

epoca de Homefo, as solidas cidades fortificadas e as muralhas construi- 

das com arte, as estradas em que se langam Telemaco e seu guia e que 

Ihes tornam possivel atingir rapidamente o objetivo, os portos prosperos 

que gozam de um comercio florescente; e, se se penetrar no interior, cul- 

turas, jardins e vinhas sao causas de prosperidade. 

Se a lliada parece hostil aos dorios, como foi visto a respeito da 

lingua, contudo estao eles tao integrados no mundo grego a epoca de 

Homero que encontramos alguns tragos de seus costumes. Por exem- 

plo, a cremagao dos mortos se inicia na Grecia com a chegada dos dorios. 

Ora essa e a maneira usual nos funerais epicos. 

Assim pois, fatos contemporaneos, influencias asiaticas, lembrangas 

principalmente do grande periodo aqueu, mas tambem dos periodos que 

o precederam, eis o que vamos encontrar, sem que devamos nos surpreen- 

der, nas epopeias. 

Nao deixa de ser interessante notar que, na epoca em que deixou de 

existir a grande comunidade egeia, suas lembrangas permanecem na 

epopeia. A pacifica talassocraria que os egeus — minoanos e micenics — 

haviam estabelecido em todo o Mediterraneo oriental — talvez ate oci- 

dental — e que unira povos de origens diversas num con junto economi- 

co e cultural, aos poucos se dissolvera sob os golpes dos recem-chegados. 

Os aqueus a principio trouxeram modos de dominagao mais violenta, e 

se pode perguntar de que maneira a guerra de Troia, que e uma afirma- 

gao da comunidade heladica, pode contribuir para essa desintegragao 

da antiga comunidade egeia. Depois, os dorios, estabelecendo~se por 

todo o norte da bacia Mediterranea, obrigaram ao exilio os que queriam 

viver de acordo com a velha civilizagao egeia. A comunidade egeia 

irrompeu. Dai por diante havera povos, cidades: os nacionalismos se 

afirmarao; so de tempo em tempo ressurgira a nogao de comunidade 

etnica ou de civilizagao, e, ainda, tal comunidade se restringira a Helade. 

Sera precise chegar a epoca de Alexandre para ver restabelecer-se um 

mundo helenico em que se encontrara como que um prolongamento do 

mundo egeu. 

(48). —■ Ver na sua edi?ao da Odisseia Cpp- 180 e ss.) as notas de V. Berard sobre Od., XIV, 
198 e ss.; tambem F. Robert, op. cit., pp. 171 e ss. 
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Pois bem, desse congragamento de ragas, Imguas, tradigoes, o estudo 

da lingua ja nos deu testemunhos. Se, agora, estudarmos as tradigoes re- 

ligiosas que se podem notar na Iliada e na Odisseia, e a mesma mistura 

que vamos verificar. fi um mundo de tradigoes que se nos vai revelar, 

tradigoes de que Homero aparece como herdeiro e das quais, ora de ma- 

neira piedosa, mais frequentemente de modo inconsciente, nos transmite 

a lembranga. 
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CAPiTULO IV 

DADOS RELIGIOSOS: OS DEUSES 

Que outra ideia se faz comumente da religiao grega senao a de uma 

hierarquia de deuses subordinados a Zeus, o grande senhor do Olimpo? 

Os deuses governam o mundo conjuntamente com ele, cada qual com 

atribuigoes determinadas: Hera e a deusa da fecundidade; Apolo o deus 

da luz, da medicina, da adivinhagao e das artes; Atena e a deusa da 

inteligencia, Airtemis, da caga, Hermes, o mensageiro dos deuses; Hefes- 

to e o deus do fogo, Ares, da guerra, Afrodite, do amor, Posidao, do mar, 

Demeter das colheitas, Hades dos Infernos, etc. E, numa posigao infe- 

rior, se encontra a multidao das divindades secundarias: herois, homens 

divinizados, semi-deuses. E afirmam-nos que as divindades adoradas na 

epoca classica ja sao mencionadas por Homero, com seus atributos ca- 

racteristicos (1) . 

Parece, pois, que ha uma especie de fe, de dogma bem estabelecido. 

Ora, se se olhar de mais perto, verificar-se-a que os poderes de Hera e 

Zeus se confundem; se Hera e a deusa da fecundidade, esta mesma 
fecundidade e o atributo de Axtemis em fifeso, de Demeter, Reia e Cibe- 

le; em outros lugares Artemis e a deusa da lua, assim como Hecate e Se- 

lene. Ares e o deus da guerra, mas Atena e tambem a deusa da guerra, 

etc. Em conclusao, tem-se a impressao de que os atributos sao muito 

menos precisos do que se pretendeu e que as fungoes dos deuses sao di- 

ferentes conforme os santuarios. E ainda mais, num so templo acha-se o 

culto de muitos deuses; em Delfos, sem duvida, Apolo e o senhor e seus 

celebres oraculos sao venerados; mas la tambem se encontra um altar 

(1). — Sobre a religiao grega e suas origens as obras fundamentals a consultar sao: Martin 
P. Nilsson, Geschichte der griechischen religion, Muenchen, 1941 e 19S0; J. Char- 
bonneaux, P. Fabre, A. J. Festugiere, M. P. Nilsson, Histoire Gene rale des religions, 
Paris, 1944. 
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de Posidao, um cercado de Gaia, e a Pitia nos faz pensar na serpente 

Pitao. Qual a razao dessa amalgama? 

Muitas vezes, como ponto de partida para o conhecimento da re- 

ligiao dos gregos, tomam-se os poemas homericos. Nao sao poemas 

primitives e que nos dao o estado inicial das crengas dos helenos? £ 

uma petigao de principios. A epoca homerica, sabemo-lo agora, esta lon- 

ge de ser primitiva. Nela encontramos, sob o aspecto religioso, uma mis- 

tura de tradigoes. Os poemas homericos sao testemunhos das crengas 

nao so dos helenos, mas tambem dos aqueus e pre-helenos, talvez ate dos 

minoanos e carios. 

£-nos necessario, por conseguinte, examinar o 

A concepgao que era a religiao dos helenos, por ocasiao de sua 

ohmpiccL chegada a Grecia continental. Ora, seria arbitrario 

crer que tudo quanto sabemos sobre a religiao he- 

lenica seja contribuigao exclusiva dos aqueus. Da mesma forma por que 

adquiriram as artes, a civilizagao de seus predecessores, e tambem certo 

que os aqueus adotaram algumas de suas concepgoes religiosas. Podemos 

discriminar na "teologia" dos poemas homericos o que e contribuigao 

puramente aqueia? Povo em movimento, cuja migragao durou certa- 

mente muito tempo, — pois essas investidas nao se realizam sem encon- 

trar enorme resistencia e vimos que, na Helade, a infiltragao dos aqueus 

foi lenta e nao uma chegada em massa — esses indo-europeus nao podiam 

ter deuses como figuras estabelecidas em lugares fixos. Sua concepgao 

da divindade e mais imaginativa, distinta da materia. Concebem deuses, 

forgas da natureza, vivendo num mundo supra-terrestre. E, hoje em dia, 

todos concordam em ver na concepgao olimpica uma ideia originaria prin- 

cipalmente dos indo-europeus (2). 

O Olimpo de modo algum e uma montanha bem determinada, e 

sim um lugar ideal, um "Ceu" distanciado da terra e que a domina; la 

os deuses recebem a homenagem dos sacrificios oriundos da terra. Esta 

concepgao parece totalmente estranha aquilo que podemos saber acerca 

dos pre-helenos. Quanto aos deuses especificamente indo-europeus sao 

muito pouco numerosos. Reconhece-se apenas Helio, a deusa Aurora e 

Zeus, embora a concepgao deste ultimo deus seja bastante proxima da 

do Ser supremo de Sumer, e o encontramos em Greta com todas as len- 

das do seu nascimento, da sua juventude e morte (3). Todas as demais 

divindades apresentam-se como pre-helenicas, tendo relagoes com deuses 

carios, sumerianos. 

(2). — Ver F. Robert, Homere, pp. 85 e ss., e o livro de Ch. Picard, Les Religions prehel- 
Jeniques, Paris, 1948. 

(3). — Ch. Autran, op. cit., Ill, pp. 74-76; A. B, Cook, Zeus, A study in ancient religion, 
5 vol., Cambridge, 1914-1925-1940; Ch. Picard, Les Religions prehell^niques, pp. 
119-121. 
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A religiao pre-helenica Na epoca que precedeu as invasoes indo- 

europeias, uma divindade feminina parece ter 

ocupado lugar privilegiado no mundo egeu, a deusa Terra-Mae. Sera 

uma influencia cretense? £ certo que encontramos seu culto difundido des- 

de Anatolia a Creta e por toda a Grecia continental e insular, quer se 

chame Ino-Leucoteia ou a Deusa das Feras (Feronia) (4). Nesta Terra- 

Mae, e a propria fecundidade que se venera, ela que da a vida e a ferti- 

lidade. Mas, em toda parte, nota-se, como que unido a esse culto, o dos 

mortos, dos que vivem debaixo da terra. 

Ao lado dessa divindade essencial, existiam outros deuses cujos 

indlcios encontramos. Parece ate que os primeiros cultos tenham com- 

portado a adoragao de animais ou, pelo menos, uma representagao sob 

essa forma, como entre os egipcios: a egua de Demeter, a deusa-cerceta 

da Arcadia, o pitao de Delfos, a codorniz de Artemis em Delos (5), podem 

testimunha-lo. Certos epitetos dados aos deuses devem ser interpreta- 

dos como vestigios dessas divindades zoomorficas: Apolo Esminteu, — 

"o Rato", — Hera de "olhos de vaca", Atena de "olhos de coruja". 

Ainda e o mesmo sentido que se deve emprestar as metamorfoses dos 

deuse em abutres na Il'iada (6), em andorinhas na Odisseia (7), quer 

no moment© de sua manifestagao aos homens, quer na consumagao de seus 

amores (8) . E ainda dificil saber se temos que considerar estes cuitos co- 

mo autoctenes, ou importados, tal como a danga do grou que, segundo 

se diz, Teseu levou de Creta a Delos, e que parece ser relacionada com 

d culto da ave migradora. Mas, em conclusao, nao podemos decidir se se 

tratava de cultos reais ou de simples representagoes dos deuses. De qual- 

quer forma, sao fatos certamente muito anteriores a epoca em que se 

operou a fusao dos helenos com seus predecessores na terra grega. 

Quaisquer que sejam esses aspectos da divindade, nota-se sempre 

uma deusa que pode ser assimilada a Terra-Mae, e cujo nome e Demeter, 

Artemis, Hera, Cibele ou ate Atena, e, a seu lado, um deus masculine, 

elemento fecundador e deus da Terra e dos Mortos, deus de papel su- 

(4). — Ch. Picard, Les Orig'nes du PoPytheisme hellenique, I, pp. 75-87; M. P. Nilsson, 
The Mynoan Mycenaean religion, pp. 389-404; Ch. Autran, op. cit., II, pp. 76-81. 
Esta identificagao de Feronia com a deusa das Feras e constatada por G. Germain, 
op. cit., p. 260. 

(5). —' O apelido de Ortigia foi dado a Delos, a ilha das Cordonizes. 
(6). — IL, VIH, 59. 
C7). — Od., XXI, 240. 

(8). — Zeus uniu-se a Hera sob a forma dum cuco, e a Leda transformando-se em Cisne. 
F. Robert ve na presenga do deus Hypnos no monte Gargaros, por ocasiao dos amo- 
res de Zeus e Hera, o vestigio de tais metamorfoses. De fato, o deus tomou a forma 
do passaro cymndis-chnlcis. Ch. Picard, Les religions prc-helleniques, pp. 111-112; 
M. P. Nilsson, The Minoaen-Mycenaean Religion, pp. 330 e ss., e ainda p. 404; 
F. Chapouthier em Les Premieres Civilisations, p. 256. 
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balterno, cujo nome e Pitao, Jacinto, Carno etc. Encontraremos ainda 

inumeras manifestagoes de uma ou outra divindades. Os proprios epi- 

tetos que acompanhavam o nome da deusa-mae e de seu emulo, no decor- 

rer dos seculos, haviam facilitado essa multiplicagao duma so divindade 

em um certo numero de deuses, que nao mais pareciam ter qualquer li- 

gagao entre si. 

Certamente, todas essas divindades sao muito antigas. Atena, ava- 

tar da deusa-Mae, tern origem asiatico-egeia, e e encontrada principal- 

mente na Troade eolica e na Beocia; e mencionada tambem numa lami- 

na de Cnossos (9) . Artemis, outro avatar da deusa asiatica e encontrada 

nas Cicladas, em Creta, Efeso; conserva em sua lenda vestigios de sacri- 

ficios sangrentos; e uma deusa cagadora e, com o nome de Hecate, e licia. 

Afrodite e tambem uma deusa iicia-caria: e honrada em Citera e tam- 

bem em Chipre. O seu culto e frequentemente associado ao de seu ir- 

mao Apolo, tambem chamado licio. Mas de acordo com outros histona- 

dores das religioes, parece que o culto desse deus foi levado a Grecia pelos 

cretenses e que, em conclusao, a sua patria seria minoana (10). Seria 

am desdobramento de Zeus jovem, e de Creta e que partiram os sarcedo- 

tes que teriam estabelecido seus templos oraculos em Didimo, Delos e 

Delfos (11). Todavia, encontramos nesse culto prolongamentos sume- 
rios, babilonicos e ate dravidicos. Sua mae, Leto, e uma deusa caria e 

toda a Asia costeira esta bem guarnecida de santuarios de Artemis e Apo- 

lo. Admitindo que Dioniso nao seja senao outro sspecto desse deus com 

o qual compartilha do culto orgiastico, teremos outra prova da sua ori- 

gem asiatica (12). Hefesto e o deus do fogo; de origens pelasgicas, e 

encontrado na Licia, Caria, Frigia, Lemnos, perto das regioes onde o fogo 

parecia brotar espontaneamente do solo. Hermes e o deus dos coloniza- 

dores egeus. £ encontrado ainda na costa asiatica com prolongamentos 

hititas. So Posidao poderia ser um deus jonico, ja que o vemos, princi- 

palmente, nas areas de difusao desse povo navegador; mas Cnossos e 

sobretudo Pilos dedicam-lhe um culto oficial (13). Qualquer que seja 

sua origem e os lugares de onde partiram, quer para a Asia, quer para 

a Grecia, esses deuses parecem ter tido um culto essencialmente local. 

(9). — Com efeito, le-se numa lamina de Cnossos (v. 52): TTOTVta' 
(10). —— Encontramos a men^ao desse deus na mesma lamina de Cnossos que nomeava Atena, 

Ares e Posidao; ai e chamado JJaia^iov 0 cura^or- A. origem estrangeira desse deus 
aparece no fato de encontrarmos um templo de Posidao em Creta onde os templos 
somente aparecem muito tarde. Ch. Picard., op. cit., pp. 64 e ss. 

(11). — Ch. Autran, op. cit., ch. XXIII, L'Epopee et le culte des Letoides, pp. 155-181. A 
presen^a de Apolo em Troia como um protetor da cidade poderia sugerir uma origem 
asiatica. Mais tarde esse deus teria sido levado i Grecia pelos colonos Troianos. 

(12). — Algumas laminas pilias mencionam Aipovvo'ojo ^xa' • ^ste culto de iniciados, 
embora remontasse a epoca muito recuada, nunca teve na Grecia um lugar oficial. 
Veja a respeito Ch. Picard, Les ori^'nes du Polytheisme hellenique, I, pp. 64 e ss. 

(13). — Ch, Autran, op. cit., Ill, p. 90; e sobretudo os artigos ja mencionados de M. Ventris 
sobre as decifragoes do linear B. 
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Se se adorasse uma divindade no cimo dos montes ou em um lugar 

determinado, ou, como em Creta, numa sala dos palacios ou das moradas 

privadas, o deus nao podia ser separado, por assim dizer, desse lugar: 

so tinha poder la onde estava representado por um animal, pedra ou esta- 

tua. Tal representagao o fixava definitivamente e o instituia como deus 

do solo, da cidade, poder protetor e magico ao mesmo tempo, que se 

queria conservar proximo e ate amarrar com cadeias para garantir 

sua protegao e permanencia (14). E evidente que essa fixagao dos 

deuses tern algo de essencial, enquanto que esta inteiramente em desa- 

cordo com a concepgao olimpica, em que o deus tem a possibilidade de 

mover-se de um lugar para outro: e essencialmente movel. 
Da mesma forma, conhecem-se as divindades cujo culto era centra- 

lizado per um tumulo, o seu tumiilo. Conhecem-se tumulos de Zeus, 

Jacinto, tambem cretenses (15). Alias, em geral, os tumulos repre- 

sentam antigos lugares de culto (16). Por outro lado, ainda que se 

tratasse de tumulos de herois, ha tendencia em assimila-los aos deu- 

ses, pois que o contacto de suas cinzas com a terra Ihes da uma especie 

de virtude material e moral. Ora, essa concepgao de deuses mortals e 

essencialmente anti-aqueia. Para os recem-vindos, um ser divino e um 

ser imortal. 

Todavia, em Creta, parece claro que a religiao teve uma tendencia 

a espiritulizagao. Ja se encontravam pouccs templos,; os deuses eram 

honrados muito mais em santuarios particulares, nos palacios ou mora- 

dias. E possivel que la a divindade tivesse sido concebida como um ser 
invisivel, adorado atraves de simbolos, mas sem que ela tivesse realmen- 

te um lugar particular -e precise. E sera este um elemento que, aliado a 

concepgao dos deuses indo-europeus, ira misturar-se a religiao pre-hele- 

nica, egeia, para produzir a religiao aqueia. 

Em que se transformam essas concepgoes opos- 

A religiao aqueia tas, quando se defrontam face a face? Assim co- 

mo cs aqueus se misturam aos prehelenos com o 

reciproco consenso de um certo modus vivendi, houve, por assim dizer, 

concessoes reciprocas no campo religioso. Oe um lado, os aqueus, uma 

vez fixados ao solo da Grecia, ou adotam os deuses do solo cujos monu- 

mentos e ritos encontram, e os fazem ingressar na morada olimpica, ou 

confundem alguns de seus proprios deuses com as divindades pre-hele- 

(14). ■— a explicagao que F. Robert da ao episodic de Ares e Afrodite encadeados por 
Hefesto, o deus ferreiro, no canto VIII da Od'sseia. O episodic teria nascido duma 
explicagao saqprdotal dada mais tarde. Ares, na lamina pilia ja citada e nomeado 
imediatamente depois de Atena, ante de Apolo e Posidao. Seria uma ordem hierar- 
quica? 

(15). — Ch. Autran, op. cit., Ill, pp. 66 e ss. 
(16), — Ch. Picard, Les ori^ines da polytheisme prehellenique, 1, p. 90; do mesmo autor, Les 

Religions prehelleniques, pp. 117-120. 
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nicas que se Ihes assemelham, acrescentando ao nome pelo qual designam 

esse deus aquele da divindade autoctene, nome que passa a ser o seu 

termo de invocagao; ou ainda, instalam seu deuses nos templos das 

antigas divindades e estas perdem a pouco e pouco o prestigio, como 

convem a vencidos. Quanto as divindades adoradas ao redor de um 

tumulo, e que nao podem ser admitidas por esses helenos de concepgces 

mais metafisicas, logo perdemj seu carater divino, embora um certo culto 

ainda permanega nesses lugares: sao honradas como fundadores, bem- 

feitores do templo. 

De outro lado, — e isso e uma consequencia de sua ligagao aos 

templos, — os deuses olimpicos tornam-se menos. aereos, menos viajores; 

o proprio Olimpo transforma-se num lugar real, material, concretiza-se 

em montanhas reais, como o monte Ida de Creta, onde Zeus se identifica 

com o deus cretense adorado pelos minoanos nesse lugar. Se, todavia, 

os deuses se deslocam, indo do Olimpo ao ponto de destino de sua viagem, 

param em lugares bem precisos que, se bem observarmos, sao justamiente 

os santuarios a eles consagrados (17). 

Torna-se, contudo, necessario explicar aos devotos o que represen- 

tam os multiples vestigios de cultos antigos. Assim se cria a historia de 

cada deus: historia complexa, pois que e diferente em cada lugar em 

que o deus participa dos atributos e circunstancias de culto de seu pre- 

decessor. Assim e que Afrodite, deusa do amor, e tambem uma deusa 

guerreira. Nao e outro o caso de Atena, deusa pre-helenica, que soube 

tomar o lugar de outras divindades pre-helenicas e penetrou no Olimpo, 

adquirindo caracteres dos deuses olimpicos. Recem-chegada, sem familia 

divina, fizeram-na sair completamente armada do cefebro de Zeus. 

Deusa do solo e da fecundidade, torna-se a deusa da inteligencia e das 

armas. 

Em Delfos, trata-se de explicar a presenga da deusa Gaia, a Terra, 

de Pitao e de Posidao no templo de Apolo. Ora, os fatos tiveram grande 

complexidade porque e preciso admitir que ao culto primitivo, se tinha 

misturado um, deus minoeno Carno, certamente substituido por Posidao, 

que e o Sacudidor do solo, um deus das profundezas, e em cujo lugar, 

em epoca mais recente, dorica e pre-homerica, foi colocado o deus Apolo 

(18). A Terra-Mae conserva um pequeno santuario, Carno torna-se um 

favorito do deus e Posidao e relegado para mais longe, a Calauria. E 

essa luta de Apolo cristaliza-se no combate com Pitao. Em Delos, Apolo 

(17) , —. Veja « este respeito o que diz sobre as cadeias e santuarios, Ch. Autran, Homere, II, p.78. 
(18). — Poderiamos ver uma testemunha dessa substituigao tardia de Apolo em lugar de Posidao 

no fato de que este ultimo tinha um papel prestigioso na Iliada, o que esta conforme com 
informagoes dadas pelas lamtnas pilias. Entretanto, a lamina de Cnossos cita Apolo 
antes de Posidao o que revelaria esta tendencia desde os seculos XIII- XII. Veja, sobre 
a instalagao de Apolo em Delfos, J. Defradas, Les themes de la propaganda delphique, 
Klinclcsieck, 1953, pp. 19-118. 
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apodera-se do templo de Leto e, pode-se conjectura-lo, de Jacinto (19). 

Leto torna-se, entao, a mae do deus.. . Alhures, a divindade suplantada, 

mas cujo nome ainda subsiste, passa a ser considerada como um ser hu- 

mano, fundador ou protetor do temjplo (20). assim que se forma a 

mitologia. 

Tal evolugao nao foi cbra de um dia. Encon- 

Os deuses de tramos tragos desses diferentes estados na obra ho- 

Homero merica. E eles justificam as aparentes contradigces 

e faltas de clareza que pcdem ser encontradas nas 
epopeias, Nada mais falso que imaginar nos seculos IX e VIII um culto 

homerico, profundamente olimpico. Se esta e a concep^ao dominante no 

poeta, vemos tambem que ele ccnhece deuses que moram no interior 

de um templo; assim, em Troia, a deusa Atena cujo idolo de pedra conser- 
va uma rigidez apenas corrigida por um gesto de recusa (21) e, ainda 

em Troia, o deus Apolo que permanece fiel aos troianos (22) e fica no 

meio deles. 

Temos muitos testemunhos das lutas entre os deuses olimpicos e 

cs deuses do solo. Assim, nada mais curioso que o conflito entre Zeus 

e Hera na Iliada. £ interessante nctar que na origem de numerosos 

templos de Zeus encontra-se uma divindade feminina. Ja se falou de 

Leto em Delos. Em Olimpia, um templo arcaico de Hera e outro de 

Cibele parecem anteriores ao culto de Zeus; no estadio, sao sempre os 

sacerdotes de Cibele que dirigem os jogos. Alias, Hera e a grande deusa 

onipotente, honrada em muitos lugares importantes da Grecia: Argos, 

Esparta, Samos (23). Em numerosas passagens da Iliada, ha vestigios 

das lutas entre os santuarios terrestres de Hera e a concepgao olimpica 

de Zeus, fiste e um deus poderoso em teoria; e capaz de mostrar sua 

superioridade sobre os deuses. Na prova de forga que impoe aos deuses 

antes que se retire ao Ida da Asia (24) — replica do Ida de Creta, 

e consagrado a Deusa das Feras de quern Hera e um outro nome, — 

ve-se um sinal dessa onipotencia. Apesar de tudo, Zeus sabe que e mais 

conveniente entrar em acordo com os deuses rivais do que lutar contra 

(19). — Ve-se em Apolo um deus asiatico que, aos poucos, penetrou na comunidade egeia ou, 
talvez, somente aqueia, possivelmente por intermedio dos colonos anatolios durante o se- 
gundo milenio. 

(20). — J&sse carater de heroi, fundador dos cultos, esta bem estabelecido na Odisseia em que 
Ulisses recebe de Posidao a missao de levar seu culto para longe, ao interior das 
terras, aos lugares em que sua personalidade 6 desconhecida. E Ulisses executa cuida- 
dosamente essa missao apostolica. Ver ainda Ch. Autran, op. cit., IT, pp. 75 e ss. 

(21). — 11., VI, 290 e ss. 
(22). — II., VII, 19; XXI, 515. Certamente, aqui encontramos o deus num de seus estados 

primitives, depois de sua assimila^ao pelos invasores arianos dos inicios do segundo 
milenio. 

(23). — II., IV, 52. 
(24). — II., VIII, 18-27. 
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eles. Acaso nao vemos na Iliada uma tentativa de revolta dos deuses? 

Obedecem a Zeus, mas constrangidos. E Zeus procura conciliagao em 

suas desavengas com Hera (25). Pois a deusa impoe-se de todas as 

maneiras, por astucia ou por colera, manifestando desta forma que ainda 

continua poderosa (26). 

Ja vimos que igualmente havia luta entre os deuses Pcsidao e Apo- 

lo, e que essa luta terminou, de modo geral, a favor de Apolo. Mas ha como 

que uma conciliagao ainda neste caso, e ambos os deuses, frequentemen- 

te, permaneceram associados, como em Colono na Atica, em Elateia na 

Focida, em Tarso na Asia Menor, em Egeia na Eolida, em Mileto na 

Jonia. No episodio do muro, acham-se vestigios desse estado de coisas 

(27). Os gregos decidem construir um muro para Sg prctegerem contra 

o ataque dos troianos, ataque provocado pela ausencia de Aquiles na 

luta. Mas Posidao protesta; e uma especie de concorrencia aos seus 

muros de Troia, que ergueu com c concurso de Apolo; e Zeus promete- 

Ihe que os destruira mais tarde: essa destruigao sera tambem uma obra 

comum aos dois deuses (28). Alem disso, os deuses jamais entram em 

luta. Seus papeis sao bem repartidos: ate o canto XV, Posidao luta com 

os aqueus perto dos navios e do muro, Apolo com os troianos para de- 

fender o mure de Troia. Nao ha nenhum encontro entre as duas divin- 

dades, a nao ser na Teomaquia, e esta luta e cavslheiresca, quase que 

so pro-forma. Pode-se ver nesse episodio do muro, na partilha de in- 

fluencias, a consequencia de tradigoes recolhidas por Homero, uma aco- 

modagao entre os dois cultos, Apolo, como de costume, recebendo o cuito 

essencial no templo troiano, culto atestado pelas escavagoes, e Posidao 

tendo conservado, como em Delfos, um territorio proximo, onde se viam 

os vestigios de um muro, a que o clero teria dado uma explicagao; e dela 

Homero se teria aproveitado (29). 

Eis ainda outro vestigio dessa conciliagao entre cultos. Atena — pro- 

vavelmente a deusa das Serpentes dos cretenses (30) — suplanta no 
culto um grande numero de divindades pre-helenicas, cujo nome perma- 

nece apenas como um vocabulo de culto, assim a Atena Aleia de Tegeia, 

na Arcadia (31). Ademais, em alguns lugares, encontramos associados 

Atena e Posidao. Assim, em Atenas, sua uniao e o resultado de um con- 

(25). — IL, I, 519-520; 534-560; IV, 62; XV, 18 e ss.; XXIV, 65-66. 
(26). — II., I, 540-543; XIV, 153-351; XXIV, 56-60. Na maneira pela qual a deusa se pre- 

para para usar dos seus atrativos sobre o deus, A. Severyns (op. cit., I, p. 49) re- 
conheceu uma pintura que e bem cretense. 

(27). — II., VII, 446-463. 
(28). —• II., VII, 492 e ss; XII, imcio. 
(29). — ^ a tese brilhantemente sustentada por F. Robert, op. cit., pp. 138 e ss. 
(30). — J. Charbonneaux, Art egeen,, prancba XX; e F. Robert, op. cit., p. 89. 
(31) . *— Provavelmente e por essas associacjoes de Atena com divindades antigas que se ex- 

plica o epiteto Tritogenia e, na Arcadia, » Atena Tritonia, epiteto cujo sipnificado 
permanece obscuro. 
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curso, dum combate: ambos os deuses chegam a um compromisso, em 

que, ainda uma vez, Posidao desempenha o segundo papel. Ora, na Odis- 

seia, Nestor oferece ao mesmo tempo um sacrificio a Posidao e a Atena, 

como a deuses honrados em conjunto, associados no culto (32). Alem 

disso, quando Posidao persegue Ulisses com sua colera, apos a humilha- 

cao inflingida pelo heroi a seu filho, o Ciclope, Atena nada faz para aju- 

dar Ulisses para, diz ela, nao entrar em conflito com o tio (33). Ela con- 

tenta-se em intervir no Olimpo, agir junto de Zeus de quem e a filha queri- 

da (34) e guiar Telemaco em sua busca, certamente para subtrai-lo 

aos atentados de seus inimigos, ou para retardar qualquer decisao de Pe- 

nelope ate a volta de Ulisses. Mas assim que o heroi chega a Isqueria, 

ao pais dos feacios, a deusa intervem ativamente, assegura a salvagao de 

seu protegido. Ainda neste caso ha uma repartigao de zonas de influen- 

cia bem respeitada pelas partes. Apesar de tudo, para que Posidao nao 

parega ridicularizado nessa circunstancia, Ulisses devera realizar-lhe 

uma especie de reperagao; e eis ai a explicagao da viagem que Ulisses de- 

ve empreender, de que fala a Penelope, mas que permanece um pouco 

misteriosa (35). 

Vejamos um terceiro exemplo dessas associag5es de divindades. 

Acham-se frequentes vestigios dum culto em que estao reunidos Ares e 

Afrodite, em Tebas, Creta, etc. l£ ainda e sempre um dos aspectos do 

culto da grande Deusa tendo a seu lado o deus masculino que a fecunda. 

Quando, na I Had a, Diomedes luta contra esses deuses, nao parece que 

tenha encontrado em Ares o deus dos combates, e sim um deus que se 

lastime, cujo papel e desprezivel, de quem Zeus escarnece (36), Re- 

conhece-se nele perfeitamente o deus do Amor, o deus das Mulheres, 

vocabulo com que e hcnrado em Tegeia e em Argos, £ o mesmo papel 
desfavoravel que o mesmo par desempenha na Teomaquia, quando Atena 

Ihe impoe uma completa derrota (27). A hilaridade provocada pelas 

duas divindades provavelmente advqm de que nelas Se viam deuses 

rivais — deuses doricos, afirmou-se^ mas sabemos agora que o culto de 

Ares existia em Cnossos (38) — e que se queria ridicularizar deuses que, 

tanto um como outro, em certos lugares, tiveram atributos guerreiros. 
E a Odisseia ainda aumenta a confusao, transformando a sua uniao, a 

qual a IHada nao fazia qualquer referencia, em uma uniao culposa, que 

(32). — F. Robert, op. cit., pp. 152 e ss. O autor ja havia demonstrado esta assoda^ao em 
Revue des Etudes classiques, t. XVI, 1948, pp. 201-220. 

(33). — Od., XIII, 341-343. 
(34). — Od., I, 45-62; 81-95; 179 e ss. 
(35). — Od., XXIII, 266-282. 
(36). — IL, V, 342 e ss.; 889. 
(37). — IL, XXI, 416 e ss. 
(38). — As inscricoes de Cnossos mendonando Ares — Enuwarijo, — obfigam-no# 

a dar a esse culto uma origem mais antiga. Nao seria uma rivalidade entre o par de 
origem cretense e os deuses dos aqueus? 
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provoca a ironica punigao de Hefesto, o marido enganado (39), o mesmo 

TIefesto que, na Ilfada, vemos aparecer justamente no instante em que 

se vao desenrolar as malogradas intervengoes de Afrodite e Ares, como 

se ja houvesse relagoes entre as tres divindades (40). 

No canto V da Utada, por fim, Eneias enquanto ferido e levado por 

Apolo ao seu santuario, onde recebe cs cuidados das deusas Leto e Ar- 

temis. Sera uma simples invengao do poeta? Nao, pois e ainda uma 

habitual associagao de divindades em Delos e em Dreros de Creta (41). 

Constantemente se pode notar uma volta a ideia dcs santuarios, 

dos deuses ligados ao solo. Isso nao impede o poeta de representar os 

deuses como Olimpicos percorrendc a terra, transportando-se, num ins- 

tante, dum lugar a outro, do Olimpo ao campo de batalha e do campo 

de batalha ao Olimpo, de Itaca ao Peloponeso e dai a Isqueria. Se 

Ulisses consegue ir da ilha de Calipso a dos feacios, nao e apenas por- 

que Pcsidao esta na Etiopia? Concepgao aerea da divindade, e apesar 

disso, em todo lugar, ate em suas viagens, os deuses continuem como 

deuses de santuarios. O Apolo que envia a peste ao exercito e o honrado 

em Crise, Cila e Tenedos (42), e o que protege cs Dardanios e o honrado 

em Troia: eles nada tern de comum. Posidao e o deus venerado na 

Acaia, em Eges, em Helice; e, pera ir do Olimpo a Troia, passa pela 

Samotracia e por Eges da Eolida (43) onde tern templo. Hera protege 

os aqueus de tudo e contra tudc, pois e a deusa de Argos, e Atena comba- 

te ao lado deles como deusa de Alalcomene (44), nao como uma Atena 

universal. 

Todas essas alusdes podem parecer extraordi- 

A iniluencia nariamente complicadas e pcde-se perguntar se foi 

sacerdotal o poeta que se aplicou em agrupar todos esses fa- 

tos. Certamente nao. Nao podemos ve-lo como 

uma especie de poeta sacro. Mas, da mesma forma por que, nos poemas 

homericos, se encontram referencias a fatos historicos que marcaram a 

historia dos aqueus, assim tambem uma influencia sacerdotal evidente 

faz-se notar por toda parte. Por exemplo, na Iliada, acha-se uma descri- 

gao minuciosa dos ritos de purificagao, apos a peste enviada pelos deu- 

ses (45), e tambem dos ritos funebres, tanto nos funerais de Patroclo 

(39). — Od., VIII, 266 e ss. 
(40). — //., V, 23-24. 
(41). — F. Robert, op. dt., pp. 132-133 e anteriormente, p. 104. 
(42) . — //., I, 37-38. 

'(43). — 11., XIII, 12 e 22. Nessas evoca^oes de santuarios viram-se indicagoes dos itineraries 
seguidos pelos aqueus, quando de sua passagem pela. Asia, quer como conquistadores, 
quer como exilados, e transportando consigo os seus deuses, consagrando-lhes santua- 
rios nas cidades fundadas sob seus passos. 

<44). — IL, IV, 8. 
-(45) . — II., I, 449-474. 
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como nos de Heitor (46) . Ainda podemos pressentir a influencia sa- 

cerdotal em muitas narrativas etiologicas ou aretologicas dos poemas. 

Assim, a petrificagao do navio feacio que reconduziu Ulisses a Itaca nao 

sera a explicagao sacerdotal dada ao rochedo cuja forma se assemelha a 

de um navio (47)? E o episodic da serpente e dos pardais na Iliada 

(48) nao teria side inspirado por qualquer explicagao sacerdotal duma 

serpente de pedra tinta de vermelho que se encontrava nos santuarios 

de Aulis? Antigo deus infernal, provavelmente ele foi associado ao culto 

de alguma deusa da fecundidade, a cruel Ma, que se encontra na Taurida, 

Lidia e Esparta. 

E e aqui que podemos notar a extraordinaria influencia do meio 

sarcedotal sobre a epopeia. Ela provem, essencialmente, do fato de 

que essa literatura, em sua origem, foi uma literatura religiosa, de hinos, 

cantando os deuses e seus avatares, coordenando os diversos elementos 

de sua historia, como podemos observar num hino como o de Demeter. 

Os aedos foram, verdadeiramente, os herdeiros dessa historia sagra- 

da. Herdam as mil lendas religiosas, cujo numero Ihes da certa liberdade 

de escolha e que se misturam com a propria historia dos herois. l£ certo 

que a concepgao religiosa na epoca de Homero ja era fortemente mistu- 

rada. Os deuses ja pessuem uma personalidade bem marcada, pertencem 

aos santuarios, onde se acha o seu idolo. Tantos templos, tantas divin- 

dades. Mas a concepgao olimpica parece ser obra duma tentativa de 

organizagao dos deuses, o que so pode ser uma tentativa sacerdotal, 

um ensaic- de especializagao, de unificagao, um compromisso entre a ten- 

dencia cada vez mais forte de fixar os deuses em determinados lugares 

e a concepgao mais universal e metafisica dos indo-europeus. Homero 

conhece poemas religiosos suscitados por tais explicagoes sacerdotais, 

assim como uma verdadeira literatura piedosa que deve ter aparecido 

para mostrar a piedade para com os deuses recompensada e, ao contra- 

lio, a impiedade castigada. Crises, ao cbter satisfagao dos gregos, faz 

cessar a peste que Apolo havia enviado (49). Eneias escapa da morte 

porque, certamente, nao e seu destine perecer em Troia, mas tambem 

porque e um fiel piedoso (50). E a Odisseia mostra-nos essa piedade 

como algo essencial para quern quer ser protegido pelos deuses. 

Se encontramos, na obra homerica, tragos nu- 

A originalidade mercsos dessa dupla concepgao religiosa, podemos 

de Homero perguntar-nos o que nela pode haver de particular- 
miente original. Ja e muito ter sabido compor uma 

obra homogenea com tantos elementos tao disparatados. O poeta soube 

(46). — 11., XXm, 140, 224; XXIV, 788-799. 
(47). _ Od., XIII, 149-169. 

<48). — 11., 11, 301 e ss. Ver F. Robert, op. cit., pp. 118 e ss. 
(49) . — It, I, 457. 
<50). — I/., XX, 100; 300. 
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mobilizar, por assim dizer, todas as lendas correntes, os poemas reli- 

giosos, enfim essa teologia, e, disso tudo, fazer surgir uma obra original. 

Nele domina, entretanto, a concepgao religiosa olimpica. Se eneontra- 

mos vestigios bem. evidentes da dualidade que existia entre as duas re- 

ligioes, indo-europeia e pre-helenica, e claro que os deuses de Homero 

sao, em geral, duma extraordinaria mobilidade, e todos submissos a 

Zeus, o senhor incontestavel. Esta tendencia e tanto mais significativa 

quanto mais se opoe as ideias mais generalizadas dos deuses ligados a 

cidade! Eis porque se pode falar de uma influencia de Homero sobr© 

a religiao: ele, sem contestagao, desenvolveu a ideia de um Deus supre- 

mo, senhor todo poderoso do Olimpo, de um Zeus que nao pertencia nem 

a uma cidade nem a outra. Como e»pldca-lo? 
E certo, ja o dissemos, que uma influencia sacerdotal se exerceu so- 

bre sua concepgao religiosa; mas parece que ele recebeu mais influencias 

ainda do assunto que desenvolveu. De fato, ele volta a uma concepgao 

mais arcaica, a dos aqueus. Mas pode-se imaginar, sem ir alem da ver- 

dade, que o poeta foi igualmente influenciado pelo meio para que com- 

punha, onde vivia. Com efeito, © para um meio aristocratico (51) que 

o poeta compoe a lliada, Toda essa gesta guerreira destina-se a uma 

aristocracia militar que ama as narrativas de combates, e capaz de apre- 

cia-las. E para ela tambem que se fazem as descrigoes dos jogos: todos 

sao capazes de compreender a nobreza de tais manifestagoes e despre- 

zam os combates exclusivamente de forga (52). Tal sociedade e fiel a 

velha organizagao aqueia, a tudo aquilo que assinalou a grande epoca ar- 

giva, por conseguinte, a sua concepgao religiosa. E ainda mais, e a 

imagem dessa sociedade hierarquizada que Homero concebe o mundo 

dos deuses. ^stes terao um senhor todo-pcderoso como Agamenao, que 

se impora a todas as divindades por sua forga material, e claro, mas 

principalmente por um prestigio moral. Ele e o senhor; mas tal supre- 
macia nao deixara de provocar dificuldades, revoltas. Os deuses assi- 

nalam sua independencia assim ccmo os humanos sabem bem contestar 

a autoridade do rei; palavras asperas sao trocadas, arbitros se tornam 

necessaries. E basta um cochilo de sua autoridade para que iniciativas 

contrarias sejam tomadas. Por sua vez, embora afirmando-se o senhor, 

embora ameagando os recalcitrantes com castigo exemplar, Zeus prefere, 

as vezes, entrar em acordo com seus subordinados, pois reconhece e, 

relativamente, respeita o poder deles. 

Chegamos a um aspecto importante da arte de Homero. Ao repre- 

sentar os deuses, humaniza-os. As lendas Ihe foram legadas, mas existe 

nele uma tendencia bastante clara de transformar os deuses em seres 

(51). — Ve-se tambem nessa origem aristocratica a explicagao do fato de que os deuses po- 
pulates nao desempenhem papel algum nos poemas. Dioniso £ citado tres vezes e tais 
passagens sao contestadas. A deusa Hecate e totalmente ignorada. 

(52). — IL, XXIII, 656 e ss. 
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como nos. lisse antropomorfismo transparece por toda parte nesses seres 

superiores com sentimentos completamente humanos. 

Zeus e o grande deus, e certo. Mas ele nos interessa mais por suas 

relagoes com os outros olimpicos do que pela afirmagao de sua autorida- 

de (53); ou se se preferir, ha como que um piano duplo: aos aconteci- 

mentos humanos, de ordem essencialmente militar, em geral, correspon- 

dem, entre os deuses, cenas familiares da vida de todos os dias. 

Zeus tern uma esposa rabugenta, sempre inclinada a pedir-lhe contas, 

a penetrar em seus designios, a ccntradize-los se nao forem de seu agrado. 

Com toda certeza e um casal desunido! Para chegar a seus fins, Hera 

emprega mil meios mais ou menos subrepticios: e ai se reconhece uma 

psicologia bem feminina! Ela se aliara a outros deuses, procurar4 socor- 

ro por todcs os lados, inventara mil historias para ganhar a compla- 

cencia dos outros. Chegara a inventar uma comedia de amor, para ador- 

mecer mais facilmente a atengao do senhor dos deuses. E o poeta serve- 

se do ensejo para pintar-nos cs deuses numa cena de mais estrita intimi- 

dade, cena que ele rematara com um afresco delicioso. Eis, assim, hu- 

manizada aquela concorrencia de cultos que ja observamos. E Zeus, nesta 

luta conjugal, prefere entrar em acordo, como muitos homens autorita- 

rios em suas relagoes exteriores, que se deixam guiar no proprio lar. 

Diante da duplicidade da esposa, mostra-se fraco, ou entao aparecem as 

amaecas que ainda mais revelam sua fraqueza, pois nao tern consequen- 

cias. Embora deteste a esposa: 

. , . De ti, de tua colera 

nao tenho nenhum cuidado. Nem nrnesmo se fosses vagar ate os coniins 

da terra e do mar, . . . nao, quanto a mim, 

com teu despeito nao me preocuparia: nao e mais cao que tu (54). 

O deus, antes de mais nada, evita as cenas, esquiva-se, e a vida dos 

humanos depende mais do humor de Hera que da onipotencia de Zeus! 

Afinal, entretanto, a vontade dele realiza-se, embora seu Designio parega 

ignorado por muito tempo. 

Quanto a Hera, nao reflete; em seu afetcs e completamente apai- 

xonada: ama ou nao ama. E, no odio, ira ate o fim, ate a querer re- 

cusar a Heitor qualquer sepultura. Na influencia que exerce sobre Zeus 

reconhece-se a onipotente Deusa da Fecundidade, ao lado de quern o 

deus masculino so desempenhava um papel completamente secundario. 

<53). — Tenham-se presentes os versos do canto VIII, 450 e ss, da Iliadai 
"Minba impetuosidade e mjnhas maos formidaveis sao tais, em tod as as ocasioes, 
que todos os deuses que habit am o O/iiupo, reunidos, nao me fan am 

jamah voltar-lhes as costas! 

i 54) . — 11, VIII, 477 e ss. 
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Mas tudo isso desaparece, funde-se num carater profundamente humano, 

estudado por um psicologo. 

Contrapondo-se a esposa que Zeus a custo suporta, existe a filha do 

coragao, Atena, a cujcs desejos satisfaz por amor (55), mas cujas insu- 

bordinagdes suporta penosamente; pois estas Ihe sao tanto mais penosas 

quanto mais querida e, a deusa. Todo o canto VIII da Iliada pode pro- 

va-lo. E Atena, como filha mimada que e, aproveita-se largamente dessa 

fraqueza paterna para obter tudo que deseja, eventualmente, ate para 

conseguir ser perdoada. Nao sabem que "dia vira" em que Zeus Ihe 

dira novamente: "Minha filha de olhos gargos" (56)? E nao e por isso 

que Ares acusa o deus quando se ve ferido por Atena? Que se julgue 

nestes versos (57). 

Tu geraste uma filha louca, execravel, que so pensa em maid ad es. 

Todos os outros deuses, que tem moradas otimpicas, 

te ouvem, cada um de nos te e submisso. 

Entretanto, a ela jamais diriges uma palavra, um gesto de censura. 

E tu Ihe soltas as redeas, porque so deste a luz essa filha destruidora! 

Eis como Homero sabe aproveitar-se da mitologia, mitologia que, sa- 

be-se, ve em Atena uma deusa saida completamente armada do cerebro de 

Zeus, portanto, deusa da inteligencia, inspiradora do bem, das grandes 

agoes, para Ihe conferir tambem um carater, um poder concorde com 

sua crigem. 

Posidao e um deus que teve de entrar em acordo com outros deu- 

ses, conforme ja tivemos oportunidade de apontar. Dessa luta religiosa 

e historica, Homero tira consequencias para a propria caracterizagao do 

deus. Ele e prudente. Se tem alguma objegao a fazer, primeiro informa 

a Zeus e espera a decisao deste (58). Quando Hera Ihe pede auxilio 

contra o Olimpico, ele recusa (59). Todavia, quando, afinal, o Senhor 

supremo se afastou e parece bem ocupado, Posidao aprcx»ima-se, observa; 

sua agao anima-se e eis entao aparigoes, admoestagoes, encorajamen- 

tos aos aqueus (60); e assim que ele age favoravelmente nos comba- 

tes. Enfim, quando Zeus adormece em virtude dos cuidadcs de Hera, 

Posidao age diretamente, toma parte ativa no combate; e fica tao absorto 

pela agao que nem percebe o despertar de Zeus (61). Sera preciso nada 

f 55). — //., VIII, 40; XXII, 189; Od., XXIV, 481. 
(56) . — II., VIII, 373. 
<57), — 11., V, 875 e ss. 
(58). — IL, VII, 444 « ss. 
(59) . — II., VIII, 192 e ss. 
(60). — IL, XIII, 43 e ss.; 95 e ss.; XIV, 135 e ss. 
(61). — II., XIV, 355; 401 e ss.; XV, 3. 
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mais nada menos que o envio de Iris para acalma-lo. E o proprio Zeus 

rejubila-se com a submissao do deus, cuja revolta, por um momento, 

chegara a recear (62). Ja estamos longe das lutas religiosas que pude- 

ram suceder as invasoes indo-europeias. . Partindo desses dados, Homero 

revela-nos em Posidau um pnncipe submisso, prudente, porque experi- 

mentado, entretanto capaz de lembrar-se daquilo que foi, e cuja colera 

e terrivel aos humanos (63). Deus vingativo, nao tern nenhuma piedade 

para com Ulisses, embora saiba que e destino do heroi salvar-se e que, 

por isso mesmo, o seu papel e restrito (64). 

Apolo mostra-se um deus mais caseiro. £ certo que nao tern inten- 

goes de voltar aos santuarios aqueus; e o deus de Troia, e la permanece. 

Apenas raramente e visto no Olimpo a defender os interesses de sua ci- 

dade. Nao parece um deus olimpico e sim um estrangeiro . . . (65) 

Defend© ativamente seus fieis, como Eneias, salva-os. Mas sai raramen- 
te das cercanias de Troia, nao ultrapassa certos limites. A fidelidade 

que o une aos que protege o impedira, depois da morte de Heitor, a ad- 
moestar os deuses, a induzi-los a um pouco mais de piedade: 

Vos sois CTtteis, deuses, e malfeitores! Por acaso, 

Heitor nao queimou nunca, em vossa honra, gordas coxas de 

bois ou cabras sem macula? 

E agora, que nada mais e que um cadaver, nao tendes 

coragem de protege-Io! (66). 

E, desta vez, ameaga: 

Que Achilles tome cuidado,. . . 

Por mais valente que seja, poderiamos muito bem agastar-nos contra e/e, 

se, em sua colera, chegar a ultra jar uma argil a insensivel! (67) 

Mas tal indignagao e unica e a circunspecgao do deus advem do fato 

de que conhece o destino reservado a Troia e porque tern nogao daquilo 

que pode fazer pelos seus protegidos, que o destino ja condenou. 

Hefesto e o deus enfermo, e sua desgraga ensinou-o a ceder. £ o con- 

selho que da a sua mae Hera (68), e, ao ver a tristeza de Tetis, lamenta 

(62). — 11., XV, 226 e ss. 
(63). — U., XIII, ,206; Od.f IX, 528 e ss.; 285 e ss. 

(64). — Od., V, 377 e ss. 
(65). —• Eis ai provavelmente uma lembranga de suas origens mais antigas, e sobretudo do 

costumes asiatico de fixar os deuses. Veja Ch. Picard, Les origines du polythSisme hel- 
lenique, p. 95, e sobre a fixidez anatolica, p. 63. 

(66). — II., XXIV, 33-35. 
(67). — II., XXIV, 53-54. 
(68) . — IL, I, 586 e ss. 
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nao poder lutar contra o destino de Aquiles (69). Por causa de sua 

intimidade, do seu aspecto quase burgues, a cena em que ele recebe a deu- 

sa merece ser relida (70). Ver-se-a como Homero humaniza todos esses 

seres divinos. Se Tetis recorreu a ele, e por que Hefesto e um deus que 

tem prazer em prestar servi^os. E ainda se apresenta como um burgues 

quando o infortunio conjugal o visita; sabe vingar-se de maneira espiri- 

tuosa (71). Nao obstante, os deuses riem a ve-lo andar claudicante pelo 

Olimpo (72); assim, a propria mae que e a causa de sua enfermida- 

de nao demonstra nenhuma ternura (73). 

Tanto a lliada como a Odisseia revelam hostilidade para com Ares, 

como ja se viu; se numa ele tem o papel de sedutor punido (74), na 

outra, apos a sua derrota por Diomedes (75), vemo-lo queixar-se a 

Zeus, e so encontrar ironia. Por sua vez, Atena o derruba e zomba dele. 

Animosidade do meio, lendas provavelmente. |Mas disso, Homero cria 

um personagem profundamente ridiculo, humano. 

Gramas a Homero, todas as lendas disparatadas tornam-se algo 

mais que um simples testemunho historico; foi toda uma historia huma- 

na que ele compos, aproximando de nos os deuses olimpicos. Tais deuses 

que chegam mesmo a conhecer certo sofrimento fisico e moral tendem 

a sentir piedade pelos humanos, e esta piedade Os fara agir com bonda- 

de para aqueles que o destino condenou, assim com Heitor, de quern Zeus 

se compadece quando se mostra tao confiante na vitoria troiana (76), 

e para quern Apolo reclama a bondade dos vencedores (77) . 

Ainda quando pinta os ritos sacros, Homero tinge-os de ingenui- 

dade, humanidade. As cenas de hierogamia, como a dos amores de Zeus 

e Hera perdem tudo que poderiam ter de mitico tradicionalmente, para 

tornar-se cenas fortemente humanas. E o passaro calchis que testemunha 

a origem arcaica dessa narrative, em Homero, transforma-se no deus 

Hipnos que, sendo' testemunha da cena, ainda acrescenta ao comico (78)! 

Em outros episodios ainda podemos notar a tendencia do poeta 

que quer tudo humanizar. Tetis, por exemplo, e uma deusa poderosa, 

tao poderosa que Zeus, para evitar um destino perigoso para si, — a deu- 

sa nao deve dar a luz um filho superior a seu pai? — da-lhe por esposo um 

mortal. O poeta segue a tradigao e faz essa deusa morar numa gruta 

submarina com todas as prerrogativas divinas, Mas como sabe atribuir- 

(69). — /)„ XVin, 464-467. 
(70). — J/., XVHI, 381-417. 
(71). — Od., VIII, 266 e ss. 
(72). — II., I, 599-600. 
(73) . — IL, XVIII, 396. 
(74). — Qd., VIII, 266-366. 

(75). — JI., V, 872-898. 
(76). — IL, XVU, 198-209. 
(77). —ill., XXIV, 33-54. 
(78). — Ver quanto a interpretagao desta cena F. Robert, op. cit., pp. 101 e ss. 
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Ihe tambetn um carater humane, por ocasiao da partida de Aquiles, que 

ela cumula de presentes! Ela, pois, conhece o triste destine do filho per sua 

ciencia divina. No memento em que ele sofre, consola-o com um gesto 

encantador; e que cena humana e burguesa o poeta nos descreve, na 

visita de Tetis a Hefesto e a sua esposa Caris, para pedir ao deus que 

forge novas armas para Aquiles (79). 

Os jogos sao cerimonias essencialmente rituais: sucedem-se as ce- 

rimonias funebres, e e com toda naturalidade que o poeta os descreve 

apos os funerais de Patroclo (80). Mas nao pode dedicar um canto 

inteiro a uma narrativa tao triste. E consegue pospor aos episodios ma- 

cabros narrativas cheias de frescura: o corte da lenha, os episodios 

dos Ventos e de Iris. Na pintura do concurso, acrescenta episodios a- 

legres como os de Epeti e de Antiloco, O espetaculo religioso torna-se 

profundamente humano: essa pintura da vida une o macabre e o comico. 

Eis, por conseguinte, um trago bem homerico: aproveitar-se de 

temas religiosos para pintar deuses que vivem como nos, que tern nossas 

mesmas paixoes e tendencias. Tudo que e divino e colocado na escala 

do homem. E seria ainda interessante citar as teofanias em que os 

deuses aparecem aos humanos. Em, todas as aparigoes, os deuses, ao a- 

proximar-se dos homens, evitam assusta-los, escolhem a atitude que 

dara aos humanos a maior confianga. Procuram sempre tomar aparen- 

cia humana para dar conselhos (81) e, depois que agiram, para demons- 

trar que o auxilio recebido vinha verdadeiramente do alto, desaparecem 

sob forma alada, a qual, longe de causar temor, confirma a protegao 

divina (82). 

Justamente pelo fato de encontrarmos em Homero tantos dados 

antigos acerca dos deuses, os historiadbres da religiao grega e das reli- 

gioes pre-helenicas apontam, ncs poemas, todos os pormenores que 

podem permitir um melhor conhecimento da religiao antiga. 

A dificuldade estara sempre em saber o que pertence a Homero, a 

cpoca aqueo-micenica, ou a tempos mais antigos.. Todavia, para o estu- 

do de Homero em si, todas essas questoes apresentam um perigo: afas- 

tar-nos dos poemas. Sem contestar o valor e o interesse de tais pesquisas, 

devemos contentar-nos com tirar delas as conclusoes que se seguem. 

Todos estes estudos dao-nos abundantes informes sobre o fundo religioso 

utilizado pelo poeta e do qual ele se aproveitou. Voltamos sempre a ideia 

duma tradigao muito misturada e muito antiga, que o poeta conheceu 

atraves de seus predecessores, atraves das tradigoes ou das historias reli- 

giosas dos templos. Compreendemos melhor esses episodios tao curiosos: 

(79) . — II., XVI, 221-229, XVIII, 60 e 70; 368-467. Ver tambem A. Severyns, op. dt. Ill, p. 101. 
(80). — U., XXIII, 306-fim. 
(81). — //., II, 786-806; in, 383-396; IV, 86; XIII, 47-70; 216-229; XIV, 135-147, 364-374; 

XV, 247-307; XVII, 319-335; Od., II, 382; VII, 19-20; XXH, 205. 
(82). — IL, VII, 59; XVH, 47-70; Od., XXII, 240. 
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eles adquirem diante de nossos olhos o seu pleno valor, valor que tinham 

para os ouvintes dos poemas homericos. Ademais, reconhecemos o 

talento do poeta que os compos, que soube transformar esse amalgama 

de tradigoes tao diversas num todo coerente, humano. E nao e o menor 

interesse dessas pesquisas. Nao podemos, entretanto, parar ai. Os he- 

rois homericos merecem um estudo particular que nao deixara de escla- 

recer ainda mais a personalidade de Homero e explicar, frequentemente, 

o seu comportamento. 



CAP1TULO V 

DADOS RELIGIOSOS: OS HER6IS 

Identica tendencia a humanizagao e encontrada ainda em outras 

partes da epopeia; entretanto, nao parece mais ser obra de Homero e 

sim de toda a epopeia que o precedeu. Os herois sao seres poderosos, 

possuidores, portanto, de coragem e forga extraordinarias. Foram cha- 

mados semi-deuses; mas analisando bem a historia de alguns deles, desco- 

briu-se que podia tratar-se de antigos deuses, divindades das epocas pre-he- 

lenica, minoana ou egeia, relegados ao piano de simples mortais. 

O grande chefe aqueu, Agamenao, seria um deus 

A origem dos adorado na epoca antiga e suplantado por Zeus, 

herois de forma que se encontra um Zeus Agamenao (1) . 

A ilha Leute, no Pcnto Euxino, conservava um culto 

de Aquiles e Briseida (2), e o escudo descrito por Homero e mais es- 

cudo duma estatua de deus do que uma arma de guerra. ^ possivel que 

Diomedes tivesse sido um deus honrado em Argos num santuario de 

Atena, o que explicaria todo o episodio da Diomedia, em que o heroi, 

com auxilio da deusa, combate um Ares pouco viril, tal qual e venerado 

nessa mesma Argos. Da mesma forma, supoe-se que Crises e Criseida 

tenham sido divindades pre-helenicas as quais Apolo teria substituido. 

Assim, Crises ter-se-ia transformado num fundador do templo, ou melhor, 

naquele que modificaria a destinagao do templo, consagrando-o a Apolo. 

Nao e o que ele proprio afirma, ao dizer que deu um teto a um templo 
^liypaithros", sem teto (3)? Por sua vez, Glauco da informagdes sobre 

<1). — Cook, Zeus, II, 1069-1079; Ch. Ai*trai», op. dt., II, p. 15. 
(2). — Ch. Autran, op. dt,, I, pp. 127-156; Ch. Picard, Les religions pre-helleniques, pp. 172-3, 
(3). — Ver a engenhosa e convincente interpretagao de F. Robert, op. cif., p. 124. 
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a sua origem. Faz-se passar por filho de Glauco de £fira, um mortal. 

Mas sob este nome se reconhece um deus Glauco, encontrado na Beocia, 

Eubeia, em Corinto, e que, certamente, e uma representagao do "Velho 

do Mar", o deus egeu. Tais deuses foram transferidos para a Asia Me- 

nor, la perdendo bem depressa a sua natureza divina (4) . 

Os dois pares Menelau-Helena e Paris-Helena devem corresponder 

a dois casais rivais de deus e deusa, adorados no Peloponeso mas, na 

realidade, possuindo uma origem identica. A lenda une Paris a Hele- 

na, como tambem o une a Afrodite, o que prova que Helena e uma se- 

gunda forma de Afrodite, sendo ambas representagoes da Deiisa das 

Feras asiatica, ou da Deusa-Mae, deusa da Fecundidade, acompanhada, 

como sempre, de um deus subalterno. Menelau e Helena, no seculo X 

a. C. tinham um templo na Laconia (5). F. Robert observa que na ll'iada 

tanto JMenelau como Paris usam pele de pantera, que e tambem o atri- 

buto de Dioniso em suss aventuras com Ariadna (6). Falou-se de 

pares rivais, a nao ser que nessas personagens se veja aquele que arre- 

bata a deusa da Fecundidade, levando-a para um refugio subterraneo 

de onde o outro a retira na primavera. De fato, a deusa da fecundidade 

e tambem uma divindsde infernal. Nao serao ainda avatares de Persefona 

e Adonis que devemos reconhecer em Laodamia e no heroi Protesilau, o 

primeiro grego morto em terra troiana e que aparece, em Euripides, co- 

mo um novo Orfeu que regressa dos Infernos para consolar e reconduzir 

consigo, novamente, a morte, aquela a quern ama? (7). 

Essa Grande Deusa ainda e reconhecida mais uma vez na Areta da 

Odisseia (B). E evidente a superioridade dessa rainha sobre o seu esposo, 

Alcinoo; e nele tambem ja se viu um deus dos Mortos, ou pelo menos, 

um rei-barqueiro, que conduzia os defuntos a ilha dos Bem-Aventurados. 

Com efeito, a volta de Ulisses a Itaca e misteriosa e pode sugerir a che- 

gada das almas a um lugar de repcuso (9), ou uma volta do heroi ao 

mundo dos vivos, apos sua estadia entre os mortos (10). 

Penelope e Ulisses revelam-se tambem como deuses pre-helenicos. 

E certo que o nome de Ulisses nao e grego. Alem disso, na Arcadia ele 

era considerado o fundador do templo de Pcsidao em Feneos, e sabemos 
 1  
(4). — F. Robert, op. cit., p. 158 e ss. 
(5) . — Devem ter sido venerados tambem na Cirenaica e no Egito; da! as atusoes ao Egito 

que podemos encontrar na Od., IV, 83 e 218. (F. Robert, op. cit., p. 209) Essa 
expansao do culto deve explicar-se pelas rela?6es comerciais entre aqueus e minoanos. 

(6). — F. Robert, op. dt., p. 210 e ss. Veja tambem sobre o assunto, M. P. Nilsson, 
Ceschichte der griechischen Religion, pp. 292-3; J. Meerdink, Ariadne; Ch. Picard, 
Les Religions PreheJleniqttes pp. 186-188. 

(7). — Ch. Autran, op. cit, pp. 18 e ss.; L. Sechan, La tegende de Protesilas, em Bulletin 
de /'Association Gtiillaume Bude, 3a. serie, 1953, 4, pp. 20 e ss. 

(g). __ Od., VI, 305 e ss.; VH, 135. 
(9) . — Welcker, Kleine Schriiten, 2; Ch. Picard, Les Religions prehellen'ques, p. 202; 

F. Robert, op. cit., pp. 174 e 292 e ss. 
(10). — G. Germain, op. cit., pp. 298-299. 



A OR1GEM DOS HEROIS 121 

que tal titulo e o resultado habitual da humanizagao de um deus venci- 

do. Igual papel foidhe atribuido no templo em que se encontravam 

associados Posidao e Atena, no monte Boreiao (11)- Quanto a Penelope^ 

ainda na Arcadia, isto e, na regiao do mundo grego em que melhor se 

conservaram a lingua e os vestigios do mundo aqueu e pre-helenico, 

existia um tumulo duma deusa com seu nome. Mas seu culto era ligado 

a um tumulo, o que explica por que motive teria desaparecido rapidamen- 

te, e de que maneira Penelope se transformara em uma simples mortaL 

Todo o episodic dos Pretendentes nao seria mais que uma alusao aoa 

Esponsais da deusa. Temos numerosos exemplos desses concursos para 

a conquista duma deusa: trata-se sempre de achar o deus fecundador 

que se mostre digno da deusa da Fecundidade. Pelope vence o concurso 

de que Hipodamia e o premio, e Atalante foi vencida por Hipomeneu, 

que se torna seu esposo (12). Luta semelhante e a que atribui Helena 

a Menelau. Nos Esponsais de Penelope nao se tratava nem duma cor- 

rida de carro nem a pe, mas de tiro ao arco: e a Prova dos Machados* 

E os que tentam essa prova sem ser bem sucedidos sao feridos de morte. 

F. Robert nota que se trata da mesma lenda novamente encontrada 

no episodic de Circe (13). 

O episodic do suplicio das servas de Ulisses (14) foi interpretado 

como um vestigio do culto da grande deusa, isto e, de Penelope, deusa da 

Fecundidade e ao mesmo tempo divindade infernal. O pequeno edificio 

situado no patio do palacio lembra um pequeno templo de forma circular 

dedicado as divindades infernais. E as enforcadas lembram os enforca- 

mentos votivos, efetuados para obter a fecundidade por intermedio da 

deusa (15). 

Essa humaniza^ao dos deuses e seus ritos, evidentemente, e ante- 

rior a Homero. Deve-se a decadencia do culto dos antigos deuses, trans- 

formados em herois, mas dos quais a lenda ha via conservado lembrangas 

precisas, interpretadas pela epopeia com um significado completamente 

humano. Um dos exemplos mais curiosos e o da geragao do grande 

Aquiles. Interpretou-se a uniao de Peleu e Tetis como uma velha lenda 

da Magnesia de Europa. Tetis era verdadeiramente a filha do Velho do 

Mar, e assim como este, sujeita a mil metamorfoses. Teve um filho ao 

(11). — Ver F. Robert, op, cit., pp. 156-162 e 170. 
(12). — Ha uma outra versao dessa lenda. Ver P. Grimal, Dictionnaire de la Mythologie grecque 

et rotnaine, Paris, 1951, p. 55. 
(13). — F. Robert, op. cit,, p. 168, O autor mostra igualmente que as servas que circundam 

Penelope tern nomes de deusas adoradas, outrora, no Peloponeso. Devem-se interpreter 
esses machedos como uma lembran^a do duplo machado, atributo tanto da deusa mi- 
cenica como da deusa cretense. 

(14). — Od., XXII, 437 e ss. 
(15). — F. Robert, op. cit., pp. 196-200. E' preciso tambem lembrar que as tumbas cretenses 

e micenicas, os "tholoi", tern forma circular, que existe uma tradigao de enforcamen- 
to de Ariadne, e que o ato de balangar as oferendes 6 um rito de oblagao. Veja Ch. 
Picard , Les Religions prehelleniques, p. 196. 



122 DADOS RELIGIOSOS: OS HEROtS 

qual desejou ccnferir atributos divines. Confundiu-se o cagador do Pe- 

liao, esposo da deusa, com Peleu, rei de Ftia. Pela contaminagao das 

duas lendas, Aquiles tornou-se esse jovem, educado num doce lar, mas 

que frequentou os bosques com o Centauro Quirao, e Tetis ora tern tra- 

ges da mae amorosa, ora da ninfa que habita uma gruta submarina (16). 

As narrativas escatologicas ocuparam um lugar proeminente nessas 

lendas; alias, ja se fizeram notar nas lendas que foram apontadas. As 

Descidas aos Infernos sao numerosas nos poemas e encontram-se vesti- 

gios de outras descidas do mesmo genero. Assim, pode-se interpreter a 

visita de Priamo a Aquiles como uma transposigao desse tema, humaniza- 

do. Acompanhado por Hermes, deus dos mortos, Priamo dirige-se ao tu- 

mulo de um heroi troiano, em meio as lamentagoes de seu povo. Dai por 

diante, tudo se torna misterioso. O campo aqueu cai num torpor, e, 

quando o velho rei regressa a Troia, parece acordar pela manha, como 

se vcltasse duma longa viagem (17). Parece que ai tambem ha a utili- 

zagao duma narrative escatologica. 

a mesma impressao que nos deixa a narrative do velho Nestor. Na 

lliada, quando ele narra suas memorias, diz-se filho de Neleu, deus hon- 

rado em Atenas e Mileto. Ora tambem se trata de um deus dos Infer- 

nos: seu nome significa o Implacavel e, no culto, era associado a uma 

Rainha das Sombras. Em Mileto, tornara-se o fundador do templo onde 

fora adorado outrora (18). Nestor mora em Pilos, onde se viu uma 

Porta dos Infernos, e na partida e regresso de Telemaco tudo sugere 

uma viagem aos Infernos, tanto as lamentagoes de Penelope e Laerte 

(19) como a alegria por sua volta; nao se esperava mais ve-lc (20). Tam- 

bem e a uma Descida aos Infernos que Ulisses se refere na falaciosa 

narrativa de suas aventuras, tanto a Eumeu como a Penelope e aos 

Pretendentes (21). 

Assim, pois, a historia do mundo minoano, egeu, 

Os poemas aqueu, o estudo dos deuses pre-helenicos, minoanos 

pre-homerioos ou egeus, e dos helenos, nos leva a seguinte conclu- 

sao: Homero utiliza-se de tradigoes historicas e re- 

ligiosas para compor seus poemas. Por conseguinte, antes dele havia 

uma tradigao em que se baseou. E chegamos, novamente, as conclusoes 

dos linguistas. 

(16). — Y. Bequignon, La Vallee du Sperchios, Paris, 1937; A. Severyns, op .cit., Ill, pp. 87-95. 
(17). — //., XXIV, 328-468. F. Robert, op. cit., pp. 202-4. 
(18). — 11.. XI, 668-762. F. Robert, op. cit., pp. 175-181. 
(19) . — Od., XVI, 142. 
(20). — Od., XVII, 29. O papel completamente inutil do adivinho TeocILmeno assim se expli- 

ca: adveiu da lenda de Nestor em Pilos, em que se ve uma lenda minoana. F. Robert, 
op. cit., pp. 201-202. 

(21). — Od., XIV, 199-359. 
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Como Ihe teria chegadc essa tradigao? Ja o apontamos quanto a 

lingua e as formulas empregadas pelo poeta. Trata-se de uma tradigao 

poetica e religiosa que remonta as epocas mais longinquas, recolhida 

por Homero, mas nao como resultado de um estudo erudito. De fato, 

nao se trata duma tradigao conhecida unicamente pelo poeta, e sim 

duma verdadeira tradigao popular. Sem cessar, o poeta refere-se a te- 

mas conhecidos de seu publico. Sao lembrangas de obras anteriores a 

sua e a que se deu o nome de temas embrionarios (22) . Assim, o inicio 

da Uiada supoe como conhecida toda a lenda troiana da qual o poeta so 

desenvolvera uma parte: a Co/era de Aquiles. Essa epopeia troiana ja 

penetrara de tal forma nos habitos populares, que descobrimos uma topo- 

grafia troiana minuciosa de que o poeta e escravo, a qual nao pode tocar 

e de que ate se aproveita abundantemente para dar a impressao de coisa 

vista, e a tal ponto que se chegou a acreditar que ele tivesse visitado a 

regiao de Troia! flio, com seus templos de Apolo e Atena, as muralhas, os 

palacios, e as portas Ceias, a figueira e o carvalho de Zeus, os rios Esca- 

mandro e Simoente, os tumulos de herois que servem de marcos no meio 

da planicie, e ate o muro situado num terreno consagrado a Posidao e ao 

qual Homero da um relevo especial, provavelmente em consequencia de 

algum poema sacerdotal. Alias, nao © a unica passagem em que en- 

contramos o conhecimento precise dos lugares. No canto II da Iliada, 

ha uma descrigao minuciosa de Aulis. So aparece casualmente e porque 

Ulisses rememora um episodic da epoca em que a expedigao aqueia es- 

perava ventos favoraveis, na Helade. Todos os pormenores aparecem. 

Dir-se-a ainda que o poeta esteve no Egito porque sempre relata alguns 

fatos com uma exatidao escrupulosa? Porque ja se conseguiu localizar 

alguns fatos da lenda da Odisseia, faremos o pceta viajar do Ponto Euxi- 

no as Colunas de Hercules, passando pela costa ocidental da Italia 
e Sicilia? Todos esses pormenores precisos ele podia conhece-los por inter- 

medio de poemas anteriores, embora Ihe fosse possivel uma ciencia 

direta. 

Sao numerosas as lendas a que o poeta se refere como a de Tetis 

e Briareu, socorrendo Zeus (23), ou entao a da mesma Tetis auxiliando 

Hefesto em companhia de Eurinome (24) . Apraz ao poeta rememorar 

uma quantidade de lendas e, dessa forma, enriquecer a sua narrativa e 

multiplicar as evocagoes, certamente rapidas (25), mas que, bastavam 

(22). — P. Mazon, Introduction a I'Wade, p. 166; A. Severyns, Homere, I'Artiste, pp. 46-47. 
(23). — IL, I, 401-406. 
(24). — II., XVIII, 394 e ss. E' a continuagao da lenda iniciada em I, 589-594. 
(25) . — Como a da viagem empreendida por Ulisses como satisfagao a Posidao, frustrado em sua 

colera. Trata-se duma viagem com finalidade religiosa, para tomar o deus marinho 
conhecido de populagoes que ignoram o meio mantimo e nem mesmo suspeitam da 
existencia do mar. Nao e justamente o caso dos indo-europeus, ao chegar as costas da 
H6lade?... 
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para que o publico se sentisse transportado a um mundo maravilhoso. 

O proprio tema da IHada foi sugerido pela epopeia de Meleagro, que 

Fenix narra. Al se encontra a mesma ideia de ofensa, a retirada do heroi 

a tenda para junto da esposa, ccmo um segundo Paris, e tambem a volta 

a luta quando os inimigos, — os Curetos, — arriscavam incendiar o 

campo (26) . Quanto ao proprio tema da Odisseia, sabemos pelo proprio 

Ulisses que devia haver em sua epoca uma outra Odisseia da qual o 

heroi extrai suas falaciosas narrativas (27). Vimos que ao poeta nao 

faltavam fontes escatologicas: provavelmente se trata de poemas de que 

ele se aproveitcu, descidas aos Infernos de que encontramos numerosos 

exemplos na mitologia e que os poetas e sacerdotes nao deixaram de 

mulitiplicar e enriquecer, lendas d(os Mortos que vao a ilha dos Bem- 

aventurados e que inspiram em parte todo o episodio dcs feacios. E o 

poeta nao se contenta em inspirar-se no ciclo troiano. Em muitas pas- 

sagens, encontra-se a lenda dos Argonautas, quer indiretamente atraves 

de Neleu e seu irmao Pelias, o que instigou Jasao a partir em busca do 

Velocino de ourc, quer mais diretamente, na Odisseia7 em alguns episodios 

da narrativa de Ulisses decalcadcs de outrcs dos Argonautas (28). Ou 

sinda e a lenda de Agamenao com que o poeta inicia a Odisseia, relatando 

o crime de Egisto e Clitemnestra, a vinganga de Orestes, cenas a que 

alude constantemente como a uma lembran^a que o persegue (29) . Acha- 

se tambem uma referencia ao aedo a quern Agamenao teria confiadc sua 

esposa Clitemnestra, antes de partir para Troia (30). 

Sao citados frequentemente os pcemas dos Regressos de Troia: 

Volta de Mentor (31), viagem de Menelau e suas aventuras maravilho- 

sas (32), regresso de Ajax (33). O poeta nada mais faz que narrar ra- 

pidamente o que todos conhecem. Nao faltam acontecimentos da epopeia 

troiana: o episodio do cavalo de Troia (34), o da incursao a Troia feita 

por um Ulisses disfargado (35), a quern os deuses ja dao o poder da 

metamorfose que ele possue na Odisseia; e Helena readquire alguns 

caracteres da maga que fora primitivamente, ou quando oferece uma be- 

(26) . — II., IX, 529 e ss. 
(27). — Od., XIV, 199-359; XIX, 172-202. 
(28). —1 Od., IX, 275. G. Germain aventou a ideia de que a Odisseia fvesse sido escrita como 

concorrencia, por assim dizer, ao poema dos Ar^onau^as. O papel da Nekuya seria 
justamente o de tomar Ulisses um super-heroi, aquele que padeceu todas as provas, 
ate as do outro mundo. 

(29). — Od., I, 35-40; III, 193-198; IV, 90; IV, 512-537. E. Mireaux ve nas repetidas alusoes 
a essa lenda unta crxtica indireta dirigida a Giges, que na primeira parte do seculo Vll 
teve uma conduta semelhante a de Egisto. 

(30). — Od., Ill, 255-275. 
(31). — Ibid., 275-325. 
(32). — Ibid., 317-320; IV, 80-856. 
(33) . — Od., IV, 499-511. 
(34). — jbid., 271-289. 

(35). — Ibid., 240-260. 
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berragem calmante a Telemaco, ou quando conta o episodic do cavalo de 

Troia em que usa de seu dom de imitar a voz de outras pessoas (36). 

Enfim, nem sao ignoradas as lendas dos Sete contra Tebas, nem a 

de Tideu, citada na Iliada por Agamenao (37), ou ainda toda a historia 

de Belerofonte que o poeta introduz na epopeia, por ocasiao do combate 

singular de Glauco e Diomedes, lendas etolias, aqueias, da conquista 

asiatica. Talvez ainda nao se tivesse pensado em unir ao ciclo troiano es- 

sas novas lendas, sem ligagao alguma com o assunto; eis ai uma iniciativa 

que se pode considerar como devida ao poeta. Assinalaremos ainda Aste- 
ropeu lutando contra Aquiles, cu a historia de Nestor que, com razao, foi 

interpretada como uma epopeia pilio-epeia (38), e que desempenha um 

papel importante tanto na Iliada como na Odisseia. Trata-se de fazer pe- 

netrar na epopeia o antepassado duma dinastia aristocratica de Colo- 

fao e Miletc, isto e, os Neleidas. E com isto surge a oportunidade de 

Nestor contar muitas lendas antigas — o velh-o gosta de falar, — lendas 

minianas que, sem ele, poderiam ter desaparecido. 

Essa ideia do poeta de introduzir em sua obra tantas lendas que 

ainda nao tinham relagao alguma com o ciclo troiano, tantas referen- 

cias a outros cantos epicos que o ouvinte, com prazer, reconhecia, ja 

foi interpretada como "uma das razoes pelas quais a Iliada obteve tanto 

sucesso, uma das razoes pelas quais ainda possuimos Homero, enquanto 

que seus predecessores e epigonos nada mais sao que sombras" (39) . 

Se acrescentarmos ainda a variedade com que o poeta introduz as 

lendas, ora transformando-as em simples episodios de narrativa, ora dan- 

do-lhes um papel essencial, ou ainda, espargindo atraves de todos os 

cantos as lendas de Tebas ou de Heracles (40), nao hesitaremos em subs- 

crever a opiniao acima citada. 

Ainda se vai alem no estudo do fundo homerico. 

As lendas egipcias O conhecimentc das literaturas e das civilizagoes 

e orientals mediterraneas e asiaticas conduz a comparagoes es- 

pantosas com os diversos episodios que constituem 

o temia da Iliada e da Odisseia, 

Contos egipicios reaparecem atraves de algumas narrativas. O 

massacre dos rebanhos do Sol seria um rito de reconstituigao, de volta a 
vida, de que os folclores nos conservam lembrangas e que nao foram 

ignorados na propria Grecia. A Odisseia parece desenvolver, em muitas 

(36). — Od., IV, 220-231; 279. 
(37), — //., IV, 372 e ss. 

(38). — F. Robert, op. cit., pp. 175 e ss; Ch. Autran, Homere, t. I, p. 91; II, 230 e 263; 
M. P. Nilsson, Cults, Myths, Oracles and Politcs in ancient Greeks, Lund, 1951. 

(39). — A. Severyns, Homere, VArtiste, p. 47. 
(40). —• Ibid., p. 50. O autor tentou reconstituir as lendas, tais quais existiam antes de Ho- 

mero, como Homero as teria conhecido antes de aproveita-las. Leiam-se com o maior 
interesse as pp. 62 a 74. 



126 DADOS RELIGIOSOS: OS HEROIS 

passagens, um Conto de Naulrago (41), que poderia ser a origem dos 

episodios do naufragio de Ulisses diante de Isqueria e da sua chegada a 

ilha; o pais fertil, o rei sobrenatural, a volta spos a entrega de suntuosos 

presentes, o desaparecimento da ilha, tudo isso aparece no conto. Nume- 

iosos episodios reconduzem-nos ao Egito: o casamento de Alcinoo com 

a sua meia-irma Areta, o pudor de Ulisses de mostrar-se nu as jovens 

feacias, a tecnica de sua jangada, ao voltar da terra de Calipso . Notou-se 

tambem que ha em Areta e na Helena da Odisseia algumas liberdades 

de comportamento, incomuns no mundo grego (42) . Em Creta e no 

Egito e que devemos procurar os seus modelos. Por outro lado, o conto 

do Ciclope seria de origem africana, sendo a Libia por excelencia a terra 

das ovelhas abundantes (43). 

Outros episodios epicos levam-nos a India. Assim o Conci/r:io dos 

Machados cujo objetivo e a ccnquista duma esposa. E ja se acentuou que 

muitos acontecimentos pouco helenicos encontram uma explicagao na 

civilizagao hindu, tais como a escolha de um esposo pela mulher e a 

prova do arco. A Circe que se transforma em Benfazeja foi iden- 

tificada com a Deusa da Floresta vedica (44) . Acontecera o mesmo com 

o episodic de Proteu? Deve-se interpreta-lo como um ato de bruxaria 

ou de magia, ou ao contrario como a transformagao popular duma nar- 

rativa asiatica, provavelmente hindu, das provagoes sofridas pela alma 

ate chegar ao conhecimento? Ou entao ater-se a interpretagao tradicio- 

nal que o considera como um conto egipcio (45)? 

Toda a viagem ao pais de Circe lembra uma tradi^ao sumero-acadica, 

a de Gilgames (46) com a evocacao das almas dos companheiros do 

heroi e a concepgao pessimista do alem tumulo. E ainda, na obsessao 

pela sorte da alma apos a morte, suspeita-se uma inspiragao que nada tern 

de grego. 

Dessa filosofia da morte o autor nao soube tirar um pensamento 

profundo, o que e ainda outro argumento a favor da origem heterogenea 

da passagem. Da mesma epopeia babilonia de Gilgames, o fundador de 

Ourouk em 2 400, seriam tornados ainda numerosos pormenores da Narra- 

tiva de Ulisses. Encontra-se nela a viagem a terra dos Homens-Escorpi- 

<41). — G. Germain, op. cit., pp. 204-205; 306-319; 412-413. 
142). — V. Berard ve uma origem egipcia na historia de Proteu (Odyssee, t. I, p. 107), 

nos remedies ministrados por Helena uma origem semitica (t. I, pp. 85-86). Calipso 
como Circe revelariam uma fonte caldaica, mas atraves duma tradigao hebraica (t. I, 
p. 144). 

(43). — G. Germain, op, cit., pp. 103-109. 
(44). — Ibid., pp. 30 e ss. O autor ve no Mahabharata o prototipo desse concurso. Veja 

ainda pp. 238-259. 
(.45). — Ibid., pp. 233 e ss. 
(46). — Ch. Picard, hes Origines du polytheisme hellenique, t. I, pp. 46 e S3. E. Dhorme, 

La Utter at u re babylonienne et assyrienne, Paris, 1937; G. Conteneau, L'epopee de Gil ga- 
me sh, Paris, 1939. 
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oes, guardiaes das Pcrtas do Sol, apro»imada ao episodio dos Lestrlgoes, 

"vizinhos dos caminhos do Dia e da Noite", A chegada do heroi a casa 

de Siduri, corresponde a visita de Ulisses a Circe, lb esta personagem 

que indica os perigos da volta, o caminho das Aguas da Morte, onde o 

heroi tomara ccnhecimento da incerteza do destino humano, e a ver- 

gonhosa condigao dos Mortos Ihe e revelada pelo companheiro de armas, 

vindo dos Infernos por alguns instantes (47). 

Mas devemos supor no poeta um conhecimento real de todos esses 

poemas? Seria absurdo pensa-lo. Tudo isso ter-se-ia fundido ha muito 

tempo, passando a um fundo ccmum. As lendas asiaticas deviam estar 

integradas na tradigao indo-europeia; provavelmiente os aqueus chegaram 

a Grecia ja como portadores desses contos (48). Ao folclore indo-eu- 
ropeu podemos aproximar as lendas de Cila, de Caribdes, de Eolo e das 

seriais. Ao contrario, pode-se supor que os temas egipcios e babilonicos 

chegaram ou diretamente ou por intermedio dos cretenses ou dcs outros 

povos da bacia egeia. 

Por detras dessas lendas que formam o substra- 

Os mitos to dos poemas homericos, presumiu-se que havia um 
misticismo, um sentido religioso e oculto, Nao en- 

traremos em consideragoes sobre as teses dos criticos que quiseram dar 

a I had a ou a Odisseia uma interpretagao mistica; mas e-nos interessante 

ver tudo quanto podiam conter de riqueza de pensamento as narrativas 

que inspiraram a poesia epica. Homero, portanto, teria partido de antigos 

mitos religiosos para compor as longas narrativas que apaixonaram seus 

contemporaneos e fizeram de sua obra a epopeia por excelencia. 

A Ihada nada mais seria que a humanizagao duma narrativa de re- 

no vagao primaveril, celebrada por ocasiao do solsticio de verao, quando 

os marinheiros deviam retornsr ao mar. Esse rito seria o da morte e res- 

surreigao de um deus, neste caso Aquiles. "A ideia fundamental que 

inspira essas crengas e que ordena tais ritos, escreve E. Mireaux, e a 

ideia de que e precise assegurar a permanencia e eficacia da energia vi- 

tal, que reside nos deuses e nas persona gens, que, como os herois e os 

reis, participam da divindade. Da manutengao dessa forga depende, com 

efeito, a ordem do mundo, o curso da natureza, a prosperidade dos povos 

e a boa marcha das sociedades. E pois necessario impedir que ela periclite 

e envelhega, pois seu declinio e depauperamento representariam um 

ternvel preigo (49)". Dai a necessidade de fazer perecer o ser vivo 

que encarna essa forga, antes que ele se enfraquega, e transmitir a um 
outro ser jovem essa forga vital. E chega-se ao assassinate ritual do 

(47). — G. Germain, op. cit., pp. 339-357; 414-417. 
(48). — Ibid., op. ctt., p. S3. 
(49). — E. Mireaux, op. cit., I, pp. 183-184. 
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rei, "encarnagao passageira de energia divina". Viu-se em numerosas 

lendas gregas a reedi^ao desse mito. fisse desaparecimento do deus, em 

Homero, tornou-se por exemplo o retraimento de Aquiles durante urn 

determinado periodo, o de sua colera; depois, o heroi voltara cheio de 
forga e energia para retomar a luta: o mito perdeu seu carater divino. 

Mas os reis logo se teriam libertado dessa obrigagao ritual, colocando 

em seu lugar um/a vitima, que desempenharia o seu papel; e procura-se re- 

conhecer em Patrcclo o substitute de Aquiles, revestido de suas armas, 

sacrificado por varies ministros, Apolo, Euforbo, Heitor, para se repar- 

tirem as responsabilidades de sua morte, morte que ha de livrsr Aquiles 

e permitir-lhe reaparecer triunfante, ressuscitado. . . Fato identic© se 

encontraria na morte de Heitor, "doublet" da de Patroclo. E em sua 

fuga e as tres voltas que realiza ao redor da cidade reconhece-se um 

rito de purificagao, de protegao contra as mas forgas (50) . 

Foi ainda esse mito que serviu para interpretar a chegada de Ulisses 

a Isqueria. Mas aqui se trataria mais de um rejuvenescimento que de 

morte e ressurei^ao, e assim se explicam varies episodios que poderiam 

parecer sem significagao ou mal colocados, desde o ramo de oliveira com 

o qual Ulisses esconde sua virilidade ate a descri^ao do ciclo completo 

da vegetagao (51), e os jogos oferecidos em sua homenagem (52), 

Ulisses destarte, em numerosas passagens, desempenharia o papel do 

Bode expiatorio, nao so quando abandona misteriosamente e cheio de 

presentes a ilha Isqueria para dirigir-se a Itaca, mas tambem quando 

se apresenta no seu proprio palacio, disfargado de mendigo, recebendo 

mil afrontas dos pretendentes, como de seus proprios suditos. Eram 

ritos normais nesse genero de cerimonias. 

Quando o mesmo Ulisses, depois de anos de ausencia, e seu filho 
Telemaco, que acaba de afastar-se de Itaca por algum tempo, regressam 

a ilha para conquistar o poder, ainda se trataria de um rito de ressurrei- 

^ao da forga. Essa reconquista se caracteriza pela devolugao ao vencedor 

da mao da rainha, £ um mito de tipo sucessorial, em que o heroi age 

por meio de uma pessoa substituida, que logo apos deve retirar-se, de- 

pois de ter conferido ao proprio filho a dignidade real (53). Enfim, a 

volta de Ulisses depois de uma ausencia de mais de nove anos seria a 

volta da primavera babilonia na pessoa de seu deus (54). 

(50). — E. Mireaux, op. cit., II, p. 210. 
(51), — Nao se compreende porque, a proposito dos frutos maduros que Ulisses encontra no 

jardim de Alcinoo, o poeta apresenta todo o processo da vegetagao. Ainda ai, ele se 
utiliza duma fonte de que integra no poema uma das partes. Talvez, se trate de um 
poema em honra dos ciclos da vegetagao. Ainda o mesmo mito de rejuvenoscimento 
inspiraria a luta do heroi contra teus adversaries, luta que se teria transformado na cena 
dos jogos. 

(52). — Ver E. Mireaux, op. cit., I, pp. 188-196, 214-236. 
(53). — Ibid., II, pp. 148-153. 
(54). — Q. Drerup, Homerisch Poetik, t. I, p. 123. 
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O episodio do Ciclope fez pensar nos ritos do "fogo novo". Encon- 

tram-se nele as libagoes propiciatorias, os sacrificios humanos e, na cena 

em que Ulisses cega o monstro, a propria invengao do fogo no ato de es- 

fregar o chugo na orbita de Polifemo ... (55). Mas outros interpre- 

tam essa narrativa como um tema completamente pastoral, o do carneiro, 

que distribui a chuva, que fecunda a vegetagao. £ um rito de iniciagao 

em que o iniciado se torna o carneiro, e esse tema explicaria o episodio 

dos companheiros de Ulisses escondidos debaixo dos carneiros para sair 

do antro de Ciclope. Tratar-se-ia novamente de uma humanizagao de um 

mito, que era antes religioso e que se torna um estratagema devido ao 

espirito engenhoso do heroi (56), 

Apos o rito do fogo, encontramos o rito da chuva no episodio dos 

Lestrigoes, os genios da tempestade, o rito do vento no episodio de Eolo; 

eram todas cermonias que interessavamj; essencialmente, aos nevega- 

dores que teriam de enfrentar todos esses elementos (57) . 

Enfim, todo o canto X da Odisseia e interpretado como a deforma- 

cao poetica de um rito de iniciagao aos misterios de Eleusis, ao culto dje 

Demeter. Encontra-se a teogamia, na cerimonia da iniciagao em que os 

fieis sao considerados como transform ados em porcos, assim se repre- 

sentando uma especie de morte ou de submissao total a deusa. E como 

os cultos da Fecundidade sao intimamente aparentados com os dos 

Mortos, ha aquela especie de descida aos Infernos, para revelagao su- 

prema. Apos todos esses contactos do heroi com os misterios, a viagem 

ao pais de Calipso aparece como uma cnptia. Durante esse periodo, o 

iniciado desaparece no decorrer de um tempo ritual, no caso de Ulisses 

nove anos, depois do qual podera retomar seu lugar no mundo (58) . 

As contradigoes que encontramos nas diversas interpretagoes do 

mesmo episodio nos obrigam a muita prudencia se bem que certas de- 

monstragoes sejam das mais brilhantes. Foi assim que, no episodio' de 

Cila, se quis reconhecer um ser infernal que foi identificado com Cerbe- 

ro (59). Para outros, esse monstro e a transformagao legendaria do 

polvo que tinha representado certamente um papel determinado nas 

narragoes das grandes cruzadas maritimas e que tinha impressionado 

a tal ponto as imaginagoes, que tornamos a encontrar o mesmo motivo 

nas decoragoes das mais antigas ceramicas micenicas (60) . De acordo 

com a etimologia, fez-se tambem uma apro»imagao do nome de Cila com 

cs caes orientals, devoradores de cadaveres. As sereias, por sua vez, 

seriam transposigoes miticas dos passaros que tinham oficio de covei- 

(55). — E. Mireaux, op. cit., p. 255-267. 
(56). •— G. Germain, op. cit., pp. 55-129. 
(57). — E. Mireaux, op. cit., pp. 266-268. 
(58). — Jbid., I, pp. 240-250; 271 e ss. 
(59). — Ibid., 1, p. 253. 
(60). — G. Glotz, La civilisation eg^enne, p. 368, estampa IV, e p. 372. 
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ros (61), mas sao ainda essas aves infernais, que se alimentam de carne 

humana e tentam arrebatar ate a alma da vitima (62). Para outros cri- 

ticos, as mesmas sereias aparecem como tentadoras que apresentam ao 

viajante o saber, este conhecimento intuitive do mundo que e um mal e 

pode perder o heroi (63), 

Assinalamos ainda todes os fates homericos em que se podem sus- 

peitar crengas magicas; navies que se dirigem per si mesmos, o leito 

de Ulisses que so seu autor pode tirar do lugar, filtros que afastam o 

mal, fazem esquecer ou metamjorfoseiam, capacete que torna o heroi 

invisivel, fenomeno de invulnerabilidade ou de incorruptibilidade, ani- 

mais falantes e profetas, tudo isso mostra vestigios do folclore. Mas seja 

qual for a origem de todos esses episodios, notamos, nao devemos esque- 

ce-lo, que, sem cessar, o poeta epico transforma-os em elementos vivos, 

humanos de sua narrativa, que nos fazem esquecer por completo de sua 

origem, a nao ser em algumas pequenas particularidades que permitem 

aos pesquisadores contemporaneos uma tentativa de identificagao, sem 

que esta seja necessaria para nossa boa compreensao do te»to. 

Para terminar, nao podemos deixar de observar que o poeta nao 
representa nenhuma cena de magia por si mesma. Humamza-a a sua 

maneira, e ja se pode dizer que a bruxaria Ihe repugna, como o demens- 

tra o episodic da Nekuya, em que preferiu conduzir o heroi ate os mor- 

tos a invoca-los numa cena magica (64). Se era esse o fundo que pode 

inspirar Homlero, este o modificou de acordo com seu espirito original. 

Embora na Nekuya se encontre um nogao pessimista da morte, que e 

realmente a da Iliada, como logo o mostraremos, ja se observou que basta 

que Aquiles saiba que seu filho era glorioso na terra para que se esquega 

da sua tristeza. 

la atraves do Prado de Asfodelos 

todo contente ao saber do valor de seu iilho (65). 

Ha, entao, uma tendencia a que nao devemos 

A realidade epica ceder. De tanto encontrar deuses sob os herois, po- 

der-se-ia chegar a crenga de que nenhum dos herois 

dos poemas homericos tenha existido. Lemos numa das obras mais re- 

centes a esse respeito; "A personalidade de um Aquiles, um Agamenao, 

um Menelau, um Ulisses, — admitido o fato de que jamais foram homens 

de carne e osso, — nao tern, provavelmente, mais relagao com sua per- 

(61). — E. Mireaux, op. cit.f I, p. 2S5; A. Autran, op .cit., 11, p. 289. 
(62). — Ibid., p. 252. 
(63). — G. Germain, op. dt., pp. 384-386. 
(64). — J. Dumortier, L'Evocation dea morta dans I'Odysaee, em Bulletin de 1'Association 

Guillaume Bude, 4a. serie, n.o 1, 1954, p. 30. 
(65). — Od., XI, 539-540. 
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sonalidade epica do que a personalidade das personagens da Idade Media 

ocidental com suas representagoes nas epopeias dos diversos ciclos" (66). 

Chega-se entao a duvidar ate da existencia dos herois, e, logo, da propria 

Guerra de Troia (67). 

Parece-nos que o mais razoavel seria admitir que esses homens, 

na maior parte, eram chefes de linhagens. A epopeia conservou-nos 

todas as linhagens aristocraticas do mundo egeu. Cada fundador de 

cidade, dinastia, era honrado a maneira de um deus e os sacerdotes 

conservavam cuidadosamente as listas das familias sacerdotais, Acaso 

nao eram as provas mais seguras que possuiam os principes de seus titulos 

reais e sacerdotais? Alem disso, cada familia real, sacerdotal, pretendia 

descender de um ser divino, quer seja o proprio fundador, ou aquele 

de quern este fundador e filho ou neto; e isso se ve na propria desenvoltu- 

ra de suas relagoes com os deuses. Pode-se ate pensar que a genealogia 

tenha sido um genero literafio de mesma natureza que os hinos aos deu- 

ses. Nao cantavam a gloria duma familia ou cidade? Assim se explica 

o interesse que podiam despertar nos ouvintes dos poemas as longas 

enumeragoes geneallogicas (68). 

Entre as perscnagens de grande fama estao os fundadores de tem- 

plos. A piedade para com a divindade incita a difundir o seu culto: o 

proselitismo e causa e consequencia de amizade dos deuses. Assim se 

estabelecem relagoes entre o templo de origem e as novas fundagces, 

isto e, entre os diversos templos da mesma divindade, e sao criadas ver- 

dadeiras cadeias de santuarios nos paises egeus. Temos um exemplo 

post-homerico na colonizagao de Tasos pelos parios. Essa colonizagao 

e subsequente a uma tomada de posse pelos antepassados de Arquiloco, 

devotos de Demeter, que la foram anteriormente estabelecer o culto de 

sua divindade. A ocupagao territorial sera a continuagao normal desse 

novo estabelecimento religioso. Assim e qu© encontramos duma a outra 

margem do Egeu ccnstantes relagdes, constantes interferencias, que as 

genealogies muitas vezes esclarecem, provando quanto estas ligagoes sao 

vestigios dos tempos pre-helenicos, da epoca em que eram constantes 

as relagoes entre a Asia, Greta, a Helade, a Italia, as ilhas © o Egito. 

Com efeito, todos cs estudos etimologicos dos nomes epicos, levam-nos 

a fontes arcaicas, asiaticas, cretenses e, as vezes, carias, egipcias ou feni- 

cias (69). Provam tambem que, todos esses deuses tiveram uma origem 

comum no mundo egeu. Foram os proprios atributos dos deuses, seus 

epitetos hinicos, os vocabulos locais que se acrescentavam a seus nomes, 
que, aos poucos, passaram a diferencia-los — embora no fundo permane- 

cesse sempre a mesma historia, — e a tal ponto que se tornaram entida- 

 4  
(66). — Ch. Autran, op. cit., II, p. 301. 
(67). — E. Mireaux, op. cit, I, p. 357-377. 
(68). —- Ver A. Severyns, op. erf., I, p. 50 e ss. 
(69). — Ch. Autran, op. cit., II, pp. 137-169. 
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des bem personificadas, chegando-se a uma superabundancia de divin- 

dades. 

Todas essas etmologias, entretanto, ainda que nos esclarecem quan- 

to ao conteudo epico, nao devem afastar-nos da realidade literaria. Por 

exemplo, o nome de Heitor pode bem ser um sobrenome do Letoida 

Apolo, protetor das muralhas que ele mesmo erigiu. A seguir, esse no- 

me passa a familia reinante, por comeguinte, sacerdotal, que criou o 

culto; e o poeta ou a lenda clerical estabelecem concordancia entre o 

papel do deus e do defensor troiano, o que e perfeitamente normaL 

Agamenao e um titulo de Zeus na Laconia. Ha algo de extraordi- 

nario em que um principe tenha tido esse mesmo nome, tanto mais que 

esse principe estava destinado, por seu nascimento, a desempenhar o 

papel de suzerano micenico ? E e de se admirar que as tradi^oes cleri- 

rais ou poeticas, a seguir, tenham feito aproximagao dos nomes do prin- 

cipe e do senhor dos Deuses, a ponto de atribuir-lhe tragos fisicos (70) 

e ate certos tragos morais de Zeus? E se chegara a confundir sua paren- 

tela com a do deus, atribuindo-lhe uma filha chamada Ifigenia, outro no- 

me de Artemis, filha de Zeus e Leto, como tambem o era Apolo. Nos 

poemas homericos, o poeta parece ter, voluntariamnte, ignorado o papel 

de Ifigenia, embora conhecendo no canto II da lliada esta reuniao de 

Aulis que deve provir de outra lenda, a do ajuntamento em Aulis de Mi- 

nianos para uma campanha em diregao ao mar Negro, o que explica 

porque, mais tarde, se vai encontrar em Tauris a mesma Ifigenia. 

Por fim, se por detras dos herois frequentemente se reconhecem 

deuses, nao devemos ignorar certas confusoes da epopeia, que poderiam 

ter sido tambem confusoes desejadas pelo poeta. Ja notamos a ccnfusao 

da lenda de Peleu, pai de Aquiles, e a do esposo de Tetis, o cagador do 

Peliao. Devemos encontrar varies fatos semelhantes na tradigao epica. 

Por outro lado, e certo que a tradigao epica reuniu em torno da guer- 

ra de Troia todos os herois lendarios. Encontramos entre os aqueus 
um neto do rei Minos, Idomeneu; e Ulisses, que so parece ter-se ajun- 

tado mais tarde a epopeia troiana, seria de origem milesia. Trata-se de 

um simples processo de cristalizagao (71). 

Dai a negar toda a realidade dos fatos e personagens, para ver 

apenas imaginagao poetica, mitos ou personagens sem consistencia his- 

torica, parece-nos que e ir longe demais. claro que, muitas vezes existe 

uma idealizagao de fatos bastantes prosaicos. Quando Isocrates prccura 

a causa da guerra de Troia, entreve uma luta entre a Europa e a Asia, 

(70) . — 1L, II, 478-482. 
(71). — Letam-se outros fatos da mesma natureza em A. Severyns,, op, cit., I, pp. 68-69. 

Quanto a historia de Belerofonte, o autor reconhece uma narrativa das lutas dos 
licios que se defendem dos aqueus, vindos de ^odes (">13. cit.. pp. 82-83). 
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o encontro de duas civilizagoes (72). Para Homero, houve rapto duma 

mulher que, por sua beleza, bem merecia que os povos lutassem; mas, 

acima desses motives humanos, houve tambem a vontade dos deuses. K 

isso tira a responsabilidade de Helena e nenhum dos troianos se revolta 

contra essa guerra que Ihes causa tantos lutos, embora so sintam odio 

por queru e o objeto da guerra (73). Tambem, se poderia suspeitar de 

um conflito religioso, de uma luta entre templos. Mas Homero, em 

outra passagem, encarrega-se de apontar as verdadeiras razoes, mais 

vulgares, trata-se de interesses de clas: guerra de represalias, por causa 

de cavalos ou vacas roubadas, diz Aquiles (74); e mais tarde, Nestor 
havera de falar duma luta empreendida para recobrar mulheres rapta- 

das (75). 

Em resumo, apesar de todos esses estudos sobre as origens religio- 

sas e mesmo dos herois da epopeia, nao se deve esquecer que a arqueo- 

logia e a tradigao estao numerosas vezes de acordo para que essa coin- 

cidencia seja obra do acaso (76). Se se encontra em Homero uma 

mistura da historia e das mitologias antigas, nao se pode negar aos fa- 

tos relatados pela epopeia um valor historico. 

Ha ainda um ultimo aspect© sobre o qual nos parece interessante cha- 

mar atengao. A lUada, em que se procurou — e com razao — encontrar 

tantos vestigios do passado, aparece, em conclusao, como mais favoravel 

aos troianos que aos aqueus. £ certo que os gregos sao vitoriosos, e certo 

que encontramos todas as linhagens antigas e numerosas tradigoes dos 

deuses da Helade. Mas o poeta, no intimo, nao se sentiria mais asiatico 

que grego? Toda a sua obra esta centralizada em torno de Troia, de Apo- 

lo, que protege a cidade e que, entre os deuses, se mostra tao digno e 

reservado; seus troianos revelam sentimentos muito mais delicados, civi- 

lizados que nossos gregos, tao brutais. As mais belas figuras da obra nao 

sao Andromaca, Heitor e Paris? Acaso o poeta nao demonstra uma afei- 

gao particular por aquela Helena tao vilipendiada, afeigao e admjragao que 

se junta a dos anciaos da cidade: "De maneira espantosa ela tern o ar, 

quando vista de frente das deusas imortais"! (77). A que heroi demonstra 

mais ternura que a Heitor? Em comparagao com Aquiles, a qual dos dois 

se dirigem nossas simpatias? Qual dos dois consideremos mais humano? 

possivel que nao fosse esta a opiniao dos ouvintes de Homero que, 

certamente, apreciavam mais a violencia e a virilidade dos gregos, Mas 

(72). — Panegtrico de Helena, 51. Isocrates encara essa guerra como a luta do helenismo 
contra os barbaros. Julga como um homem do IV seculo, e nao era essa a concepgao 
do mundo egeu. 

(73). — 11., Ill, 164;399 e ss. 
(74). — II., I, 154. 
(75). — IL, II, 355; IX, 317 
(76). — J. Berard, Recherches sur la chronologie de Vepoque mycenienne, pp. 55 e ss. 
(77) . — 11., Ill, 158. 



134 DADOS RELIGIOSOS: OS HEROIS 

Homero, que demcnstra na Hiada e na Odisseia tanta sensibilidade e 

delicadeza nas cenas familiares, que soube conferir a Telemaco, Nausicaa, 

Penelope tanta humanidade, nao teria, como nos, um fraco pelas per- 

sonagens dessa tempera, que se apresentam como a heranga dum tempo 

em que o mundo egeu gozava de uma paz prcfunda no meio de uma ci- 

vilizagao confortavel? Eis porque confere a seus caros troianos da Uiada 

tantos tragos de ternura. 

Como nao se lembrar que o poeta que, temos notado suficientemen- 

te tanto a respeito dos deuses como dos herois, recebeu acentuadamente a 

influencia erudita e historica dos sacerdotes, escreveu para um meio im- 

pregnado de tradigoes antigas? Os tenrtplos, verdadeiros repositorios, 

devem ter conservado, mais que qualquer outro lugar, a lembranga de 

um tempo em que a regiao troiana desempenhava um papel importante 

na historia do mundo egeu. As portas do Ponto Euxino nao estavam ja 

abertas ao comercio e a colonizagao egeia? Sem nada renegar da historia 

da Jonia e Edlida, entao helenizadas, o poeta nao pode conter uma certa 

ternura por aqueles que tinham sido, talvez, seus antepassados imedia- 

tos. E isso nos explicaria ainda melhor porque conhece tao bem a topo- 

grafia troiana. Com ele ainda alcangariamos melhor a realidade epica. 

Lendas recentes e antigas (78), poesia ritual sobre a morte e desci- 

da aos Infernos, lembrangas de guerras gloriosas e do exilio dos aqueus na 

Asia, mitologia contemporanea e lembrangas de antigos deuses transfor- 

mados em herois e conservados com todo o aparato ritual que seu 

culto comportava, eis tudo que encontramos na Iliada e na Odisseia, Ja 

que o poeta compoe com tantos materials disparatados um poema do 

qual, lembremos ainda uma vez, cada parte era feita para ser cantada 

separadamente e cujo conjunto deve ter sido composto parceladamente, 
deveremos espantar-nos pelo fato de encontrar contradigoes, ou o que 

chamamos falta de logica rigorosa, de "composigao", talvez ate duma 

unidade de estilo e de inspiragao? 

Nao seria justamente o ccntrario que nos deveria surprender? Nao 

deveriamos admirar-nos por ver que de tudo isso o poeta soube criar 

uma obra tao "una"? 

(78).   Certos nomes dessas lendas parecem remontar a fontes anteriores aos helenos. Assina- 
lemos Ulisses, Paris, Heitor, Tideu e Capaneu. Veja A. Severyns, Homere, 1, p. 38. 
e tambem Ch. Autran, op. cit., I, p. 145; II, pp. 14 e ss. 
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CAPlTULO VI 

A ODISSElA e suas origens 

Das inumeras lembrangas da literatura epica primitiva que podem 

aparecer na obra homerica a Odisseia e um exemplo marcante. 

E incontestavel que essa epopeia e formada de tres partes bem 

distintas: a Telemaquia, as Narrativas de Ulisses, a Vinganga ou o Re- 

gresso a ttaca. Pretendeu-se ver nessa divisao tres poemas diferentes^ 

reunidos em epoca tardia por meio de passagens de conciliagao mais ou 

menos ajustadas (1), mas deixando, claramente, transparecer suas sutu- 

ras. £ inegavel qiue o autor se inspirou em cabedais muito diversos uns 

dos outros, Ora, o fato de que o poeta se tenha servido de tantas lendas 

e tradigoes antigas pode explicar as evidentes diferen^as, e mesmo, 

podemos dizer, incoerencias do poema. O que e importante e saber 

se disso tudo pode realizar uma obra una, e que deve ser lida na sua 

forma tradicional, ou se esta deve ser recomposta em diferentes Odis- 

seias, obras de diferentes poetas e tendo cada uma sua propria unidade. 

Parece certo que existiu uma Telemaquia antes 

As fontes da da Odisseia, Ja apontamos quao curiosas parecem 

Odisseia certas peripecias. Telemaco decide ir a Pilos con- 

sultar o velho Nestor, companheiro de seu pai, 

e todos que o estimam se lamentam! Quando volta, e acolhido como 

aquele cuja volta ja nao se esperava. Viu-se em tais fatos alusao a 

uma Viagem aos Infernos e, portanto, o emprestimo a um poema em 

(1). — E' a tese sustentada por Victor Berard. Em sua edigao reuniu certos epis6dios de 
maneira que pudesse reconstituir o que ele chamava de "Odisseia primitiva". Assim e 
que o canto IV e unido ao fim do canto XV, passando este conjunto a constituir a 
Telemaquia. 
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que Telemaco se dirigia a Pilos para descer ao pais do deus das Pro- 

fundezas, obtendo dessa forma informagoes sobre o destino do pai. Ja 

se viu tambem o importante papel que os poemas escatologicos haviam 

desempenhado entre as obras que precederam nossos poemas. 

Alem disso, a terceira parte e considerada como a uniao de muitos 

temas: o fim dum Regresso de Troia — eis ai um genero de literatura 

que deve ter abundado, tanto antes como depois da Iliada —, os Espon- 

sais de Ulisses, outro tema cuja frequencia ja verificamos, e uma Odisseia, 

chamada cretense pelo proprio Ulisses, e em que se inspira o poeta para 

compor aquelas falaciosas aventuras narradas pelo heroi a Eumeu e aos 

Pretendentes. Essa terceira parte narra o reconhecimento de Ulisses 

por Telemaco, a alegria dos servidores fieis, as dificuldades que Ulisses 

encontra ate ser reconhecido pelos servidores infieis e pela esposa pru- 

dente. A vinganga que tirou dos pretendentes poderia parecer crueb 

pois a conduta desses homens nao parece ser tal que merega um castigo 

dessa ordem, Mas aqui se trata dum tema imposto pela tradi^ao de 

Penelope, a deusa prometida ao que fosse vencedor do concurso, tendo, 

como consequencia fatal, a morte dos que se entregassem, impruden- 

temente, a essa luta. Assim, o poeta aplica-se em tornar odiosos os 

Pretendentes e os que Ihes sao fieis, para que o tema de vinganga parega 

verossimil. 

A segunda parte ter-se-ia inspirado tambem, como ja se disse, em 

um dos .Re^ressos de Troia? Ja notamos que longinquas lendas pode- 

se prender toda a genese dessa narrativa; mas muitas outras lendas po- 

dem ligar-se a esse tipo de narragao. O passado ao qual se podem refe- 

rir todas essas lendas de viagem atraves do mundo e tao rico que as hi- 

poteses nao faltam: viagens dos povos do Egeu, cretenses, fenkios, egip- 

cios, aqueus. O poema dos Argonautas, do qual as Narrativas de Ulisses 

podem tantas vezes ter tornado de emprestimo muitos episodios, era co- 

nhecido do autor da Odisseia, e prova que toda uma literatura desse tipo 

existia. Ja falamos da epopeia asiatica de Gilgames, e devia haver 

tantas outras de cuja existencia teremos talvez um dia a revelagao. Quanto 

ao episodic dos feacios e possivel ainda considera-lo como um poema 

escatologico. Alcinoo e o rei barqueiro que conduz as almas a ilha dos 

Bem-aventurados; as Narrativas de Ulisses e sua inumeras peripecias 

podem ter sido, em sua origem, a narrativa das inumeras provagoes por 

que deve passar a alma que, apos sair da vida, deve atingir o pais em 

que desfrutara da Beatitude. Ulisses e posto em Itaca como que por 
encanto, enquanto dorme, como se se tratasse daquele que nao deve 

conhecer o caminho que o conduziu a esse lugar. 

De qualquer forma, que a personagem primitiva tivesse sido um 

heroi de ritos de iniciagao ou de purificagao, ou ainda uma alma que 

procura encontrar o caminho Que conduz a felicidade eterna, quer se 

tivesse tornado a personagem principal duma luta de morte pela con- 
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quista duma deusa por um mortal, para tomar finalmente lugar, apos 

esse combate heroico, entre os deuses, o que e certo e que esse Ulisses, 

em que unanimemente se ve um heroi que, originariamente, nao tinha 

nenhuma relagao com a guerra de Troia (2), se apresenta, na epopeia, 

como um mortal, um combatente de Troia, perseguido pelos deuses na 

sua vola, ate o momento em que seu destine Ihe permitir regressar a 

patria. Assistimos aqui ao fenomeno das lendas que se entrelagam (3), 

mas tambem a transposigao de lendas: os esponsais de outrora tornam- 

se a reconquista da propria esposa. 

Mas sera exato que o poeta nao teve outra finalidade? Ja se pro- 

curaram com empenho nos diversos episodios das Narrativas referencias 

a lugares geograficos e tentou-se reconstituir o itinerario de Ulisses. 

Quando a guerra de Troia terminou, apos dez 

O itinerario de anos de luta, os herois aqueus sobreexistentes re- 

Ulisses gressaram a seus lares. Alguns, como Nestor, par- 

tiram logo para voltar a casa rapidamente e sem 

empecilhos. Nem todos, porem, foram tao felizes; assim Agamenao e 

Menelau e o desgragado Ulisses. De Troia, Ulisses navega em diregao 

a costa da Tracia, onde se situa o episodic dos Ciconos, Ai perde alguns 

de seus companheiros (4). Depois, ruma para o cabo Maleia afim de 

dobrar o cabo Tenaro e subir ao longo da costa ocidental ate Itaca. 

Uma tempestade obriga-o a ancorar na ilha Citera. Depois de dois dias 

de espera retoma o caminho. Novamente a tempestade o atira ao des- 

conhecido, ele que, como a maior parte dos marinheiros mediterraneos, 

nao conhecia mais que a navegagao costeira; e ei-lo entre os lotofagos, 

"os comedores de tamaras". Nesta regiao reconheceu-se a costa sul da 

Tunisia ou a da Cirenaica (5). Dai por diante ve-se impelido para um 

Ocidente cheio de misterios e de sorrateiras armadilhas. 

O episodic dos Ciclopes fora tradicionalmente situado na Sicilia, 

porque os Ciclopes ferreiros, provavelmente originarios de Calcis na Eu- 

beia, sao reencontrados na esfera de influencia dessa cidade, a Calcidica 

e a Magna Grecia, mais particularmente a Sicilia. Todavia, para 

 {  

(2) . — Observou-se que seu nome nao e grego e que nenhum ciclo de mitos antigos com ele 
se relaciona. P. Nilsson, The Mycenaean origin o£ greek mythology, p. 99. 

(3). — G. Germain, depois de Nilsson. julga que a lenda Ulisses, que e essencialmente 
dependente de ftaca, pode penetrar no material epico com a saga de Pilos, quando da 
costa ocidental os refugiados minianos passaram da Atica a Jonia. P. Nilsson, op. cit., 
pp. 88-89; G. Germain, op. cit., p. 487. 

(4). — E. Mireaux, Les Poemes Ziomeriques et I'histoire grecque, I, pp. 319-323. O autor 
pergunta por que razao Ulisses se dirigiria para o Norte nessa opera^ao de pilhagem. 
Interpreta essa alusao como uma publicidade feita pelo aedo de Quios do vinho duma 
longtnqua e antiga colonia dessa cidade. 

C5). _ V. Berard, Les Navigations d'UIysse, Paris. 1929, t. IV, pp. 95 e ss. 
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Victor Berard, foi a baia de Napoles o teatro desse episodio. A caga as 

cabras situar-se-ia diante de Capri e o desembarque teria tido lugar na 

angra que e ai formada por um antigo vulcao: Nisida .De fronte, na 

costa, ja se identificou ate a gruta de Polifemo, e o monstro parece-se 

muito com o vulcao que atira pedras (6). . . Depois de ter perdido ou- 

tros companheiros, Ulisses desce a costa italiana ate a morada de fiolo, 

as ilhas Lipari/ ilhas vulcanicas, "costa de bronze", que circundam o Es- 

tromboli como criangas circumdam o pai, diz o poeta. Bern recebidos 

e certos de que as tempestades nao mais os prejudicariam, — pois nao 

levavam os ventos encarcerados num odre? — Ulisses e seus companhei- 

ros viajam para Itaca: nove dias levam-nos em diregao a patria. Curio- 

sidade de uns, sono do chefe, colera de Posidao que queria vingar o 

filho, o Ciclope cego, e, em breve, os ventos libertados do odre levam 

Ulisses de volta as ilhas de Lipari, onde £olo nao quer mais recebe-los. 

Outros seis dias de navagagao e ei-los no pais dos lestrigoes. E ai que 

Ulisses perde sua frota. Tratar-se-a da costa da Sardenha e do estreito 

de Bonifacio (7), como indica Victor Berard? Sera, ao contrario, a re- 

giao de Formia, na fronteira do Lacio e da Campania, como se acredi- 

tou mais frequentemente? Parece que seis dias de navegagao e muito 

tempo para ir das Lipari a Formia. Alem disso, a viagem do pais dos 

Lestrigoes a ilha de Circe nao parece ter durado tanto tempo. Seria pre- 

cise mais para vir da costa da Sardenha. No caso duma identificagao 

continental, o navio de Ulisses teria chegado a Eeia, dominio da feiti- 

ceira, apos ter subido a costa ocidental da Italia. Com efeito, ao lado de 

Gaeta, numa eminencia chamada Monte Circeu, mas hoje ligada aos 

Pantanos Pontinos, ter-se-ia situado a residencia da maga. O nome gre- 

go do lugar e ainda hoje vrja-os KipK-qs e, alem de tudo isso, em todos 

os tempos, os habitantes dessa regiao tern tido fama de feiticeiros. Ai 

se encontra o bosque em que o cervo foi morto e, na planicie, os roma- 

nos veneravam, em seu templo, a Deusa das Feras. Toda a lenda se 

explica (8). Ulisses permanece muitos meses nesse lugar: e a unica vez 

que seus companheiros precisam lembrar-lhe o motivo da viagem. . . A 

Fvocacao dos Mortos realiza-se no interior da terra. Ulisses desce a cos- 

ta ate o golfo de Napoles e faz o navio subir o rio que leva ate o lago 

*  
(6). — V. Berard, op. cit., t. IV, pp. 118-194; J. Van Otteghem, Ulysse chez les Cyclopes, 

Les Etudes classitjues, 1939, p. 234. Veja tambem as notas da edigao da Odisseia de 
'V. Berard, t. II, pp. 32 e ss. O olho unico do monstro seria uma humanizagao 
das crateras redondas dessa regiao. .. 

(7) . — Segundo V. Berard, teria sido na baia de Porto Rozzo que Ulisses teria abordado, e 
o cabo do urso teria dado nome a fonte. R. Carpenter, ao contrario, ve esse porto 
na baia Bonifacio, na Corsega. J. Berard, (Odyssee, Hachette, 1952, p. 210) lem- 
bra que os Pescadores dessas costas, ainda hoje, praticam a pesca do atum com arpao, 
como os lestrigoes arpoavam os companheiros de Ulisses. . . 

(g) . — V. Berard, op. cit., t. V, 235-345; e Dans le siUa£e d'UIysse, Colin, 1933, prancha 
131. A respeito de Feronia, veja nota 4, p. 103. 
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Lucrino, nas cercanias de Pozzuolo. Ai se achavam os rios infernais. 

Essa regiao foi sempre considerada como a entrada dos Infernos: pai- 

sagem vulcanica, solitaria e irreal, emanagoes sulfurosas, grutas e gale- 

nas subterraneas, tudo dava impressao do al^m-tumulo. Virgilio situa ai 

a entrada dos Infernos, e ai ficava o antro da Sibila de Cumes. 

Depois da Evocagao e Descida aos Infernos, instruido por Tiresias, 

Ulisses volta a Eeia e, apos as despedidas, desce novamente a costa, 

passa o estreito de Capri ate chegar ao largo da ilha das Sereias, perto da 

peninsula de Sorrento. Quem seriam essas sereias? Para V. Berard, 

piratas; divindades das ilhas dos Bem-aventurados, para outros. Esta- 

mos sempre entre o mito e a realidade! Circe indicara duas rotas para 

chegar ao Mediteraneo meridional, a das Pedras Errantes ou pedras 

Planctas, que se identificam como estreito das ilhas Lipari, e uma outra 

para Leste, pelo estreito de Messina. Margeavam-na dois escolhos: Ca- 

ribdes, do lado da Sicilia, Cila, do lado da costa italiana. Ulisses escapa 

do primeiro — que e um turbilhao — mas as seis bocas do cao de Cila 

arrebatam-lhe seis companheiros (9). Chega finalmente ao Porto exca- 

vado de Messina, onde se situa o episodio dos bois de Sol, bois vermelhos 

que ainda hoje la podem ser encontrados. 

Depois de o heroi passar dm mes nessas regioes, esperando o vento 

Noroeste que devera leva-lo a Itaca, a colera de Helio impele-o para o 

sul e despedaga seu ultimo navio. So, sobre um dos destrogos da em- 

barcagao, ve-se conduzido ao estreito pelo vento sul que, durante tanto 

tempo o retivera na costa, escapa novamente de Caribdes, gragas a sua 

coragem e esperteza, e, per nove dias, navega ao sabor das ondas, em 

diregao ao Oeste, ate chegar ao pais de Calipso, a ilha Ogigia. Durante 

muito tempo, esse lugar foi siturdo no rdar Jonio; ainda e V. Berard que 

o identifica com a ilha de Parejil, ao largo de Gibraltar, e depois, com 

a peninsula de Ceuta no Atlantico (10). £ realmente o fim do mundo! 

Depois de reter Ulisses por dez anos, Calipso consente que ele parta. 

Hermes fora procurapla eis uma das viagens que os deuses nao gostam 

de empreender para tao longe de sua sede! — e, numa jangada, Ulisses 

pode navegar ate a ilha Isqueria, a Corfu moderna, ilha dos feacios, de- 

pois duma viagem de dezessete dias e um periplo de dois mil quilometros, 

conservando sempre o Norte a esquerda. 

Toda a viagem parece ter perdido seu misterio. De qualquer 

forma, nao se devem aceitar tais identificagoes de modo absoluto, nem a 

elas ater-se com muito rigor! Nem tudo e tao certo como parece. Nao e, 

por exemplo, curiosa a viagem da Eolia para Itaca enx que nada parece 

(9) . — Entre as interpretacoes diferentes deste episodio assinalejm»s a tese segundo a qual 
se trataria aqui duma lenda de um polvo gigantesco tal qua! o encontramos em alguUS 
vasos. 

(10). — V. Berard, op. cit., t. Ill, p. 213 e 5s; E. Rhode, Die griechixhen Roman, Leipzig, 
1934, p. 2, Ver Od., V, 55. Ai se encontrava tambem a gmta de quatro fontes. 
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ter prejudicado nosso heroi, nem os recifes do estreito de Messina, nem 

as Rochas Errantes, se e verdade que ela se realizou pelo Oeste? E ain- 

da mais, parece curioso que a tempestade tenha impelido Ulisses de 

novo as vizinhangas dessas mesmas ilhas, sempre sem que encontrasse 

dificuldades. 

Mas analisando de perto, ve-se que essa viagem de etapas tao reais 

inspirou-se profundamente na lenda dos Argonautas (11), e isso nos le- 

va as lendas tessalias e, mais ainda, as lendas de Mileto da Asia. 

Muitas vezes, os episodios de uma e outra epopeia se correspon- 

dem. O Ciclope parece-se com o gigante de Creta, Talo, que langava 

pedras nos navios que passavam ao largo; os lestrigoes foram identifica- 

dos com os dolioes da ilha de Cizico. Depois de ter passado ao largo 

da Sardenha, os comjpanheiros de Jasao tambem chegam a ilha Eeia, a 

regiao de Circe, que e uma outra forma de Medeia, a maga. files tam- 

bem conheceram Cila e Caribdes, as ilhas Lipari e as Rochas Errantes, 

cuja descrigao, na Odisseia, foi enriquecida com pormenores tornados das 

Rochas Simplegadas ou Cianeias, na entrada do Ponto Euxino. Os Ar- 

gonautas tambem foram impelidos ate Sirtos, ou pais dos lotofagos, de- 

pois de ter recebido a hospitalidade de Alcinoo em Corcira, no pais dos 

feacios. fi, por conseguinte, uma tradigao a mais que se deve acrescen- 

tar aquelas que o poeta conheceu (12 ). 

Procurou-se ver, da mesma forma, em certos nomes empregados por 

Homero uma origem semitica, fenicia, talvez hebraica. Assim o nome 

kl(t(tv(3lov (13), no episodic do Ciclope seria semitico, Cila significaria 

a Rocha em fenicio e Caribdes, o Rastro da Morte. Enfim, Eeia seria 

a tradugao hebraica da vfjvo? Kt/oxry?, e ate se fez a correspondencia dos 

sete anos passados na ilha de Calipso com as "semanas de anos" tao caras 

aos semitas. Tudo isso nos permite verificar a antiguidade das lendas, 

sua origem diversa. Minoanos, aqueus, fenicios sucederam-se nos mares. 

A medida que penetravam no Mediterraneo meridional e ocidental, re- 

cebiam novas lendas e a deslocalizagao dessas tradigoes, como talvez o 

espirito mais objetivo destes negociantes, possibilitaram identificagoes 

mais realistas para as narrativas primitivamente miticas. Os proprios 

gregos, em seu movimento colonizador que os levou ao Ponto Euxino, 

ainda acrescentaram muitos fatos a essas lendas, principalmente, talvez, 

a Mileto asiatica, que colocou a frente desse movimento. 

Temos vestigios dessas transposigoes nos nomes dados a alguns lu- 

gares e populagoes e que, primitivamente, se aplicavam a lugares e po- 

pulagoes do Mediterraneo Oriental. Basta lembrar o nome de Sicllia 

(11). — K. Meuli, Odyssee tmd Argonautike, Untersuchungen zur Griechischen Sagengeschichte 
und Epos, Berlim, 1921. 

(12). — Homero cita expressamente a 'Apyvs em • 

(13). — Od., IX, 346; X, 187; XII, 110. Veja a edigao de V. Berard. 
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em Homero, OpwaKLr), a Terra do Tridente. £ um nome que mais convi- 

ria a Calcidica, a qual deve ter sido dado. Quanto ao episodio da 

Descida aos Infernos, passa-se entre os cimarios, nome de um povo que, 

outrora, habitava a o^sta setentrional do mar Negro (14). E quando se 

le que esse pais era o da noite, cheganse a pensar num pals do Norte 

para onde, certamente, as navegagoes e o comercio haviam conduzido 

os povos egeus> em tempos remotos. 

Victor Berard quis ver nas narrativas o "poema da exploragao dos 

estreitos do IVIediterraneo Ocidental": Tropovs dAo? eiepedi/oiv (15). 

Estreitos de Citera, Djerba, Bonifacio, Napoles, das Lipari, das Sereias, 

de Messina, Gibraltar, Corfu e Itaca, eis todas as etapas desse descobri- 

mento do mundo ocidental. Homero teria apenas colocado em poesia as 
"Instrugoes Nauticas" que procederiam dos templos e seu ministros, 

se crermos em Ch. Autran (16). 

Igualmente, as Narrativas de Ulisses foram interpretadas como 

um poema de combate (17). Todas as Narrativas concordam no des- 

crever um Ocidente perigoso, hostil, como podem ter parecido, outrora, as 

margens do Mar Negro, antes da colonizagao milesia, Mileto, sempre 

voltada para o Mediterraneo oriental, insurge-se contra o novo movi- 

mento colonizador que Corinto e sua aliada, Corcira, queriam orientar 

para o Oeste (18). De fato, e evidente que nada, na Odisseia, convida 

a seguir o exemplo de Ulisses ou Menelau (19)! 
Essa interpretagao e realmente interessante. Nessas circunstancias, 

a narrativa falaciosa de Ulisses toma completamente outro valor. Ai se 

encontram episodios tirades de um jRe^resso de Ulisses cuja origem e 

indicada: cretense (20). Sem duvida muito anterior a Homero, essa Odis- 

seia tinha ambigao de ser o Poema das Portas do Mediterraneo Ociden- 

tal, onde, durante muitos seculos, certamente os egeus haviam transita- 

do. Acaso nao se encontram em muitas passagens da Odisseia vestigios 

da presenga cretense ou micenica? E o poeta zomba dessa narrativa, 

chamando-a de mentirosa como tudo que provem dos Cretenses. Este 

(14). —• F. Robert, op. cff., p. 304. 
(15) . — Od., XII, 259. 
(16). —• Ch. Autran, op. cit., IU, p. 80. Nao e sem interesse notat que pelo menos tres escalas 

de Ulisses podem corresponder as viagens que os femcios rev^izaram para o Oeste no 
seculo X: Utica, Gades e Nora de Sardanha. Essas "Instru?5es nauticas" de que teria 
usado Homero seriam de origem fenicia. 

(17). — F. Robert, op. cit., pp. 300 e ss. 
(18). — J. Berard, La colonisation grecque en Sidle et en Grande Grece, Paris, 1941, pp. 

341 e ss. 
(19). —• Fof e/e o ultimo, diz Nestor falando de Menelau, que regressou de longe, 

dum mundo de que nao se tern esperanga 
de voltar, quando para la os ventos nos afrraram; 
e fao distante nos mares que nao se conhece passaros que, 
no mesmo ano, possam refazer a viagem: ah! o abismo terrivel! Od,, II, 318-322. 

(20) . — jr& se pretendeu ate que as nossas epopeias tivessem sido minoanas antes de s®1" gregas. 
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episodic permitiu a critica propor uma data bem precisa a composigao 

de nossa Odisseia (21). 

Assim, em plena metade do poema, o poeta teria inserido uma nar- 

rativa co mtendencia politica para favorecer os projetos dos Neleidas 

de Mileto, inteiramente preocupados com o Oriente, e combater as ten- 

dencias das cidades gregas que enviavam colonos para o Ocidente. Re- 

forga ainda mais essa tese o fato de que, considerando bem, Ulisses nao 

se apresenta como um marinheiro de verdade e parece nao ter aprendi- 

do muita coisa em dez anos de naufragios! Desempenha um triste papel 

como "descobridor", ele que sempre tern os olhos voltados para a terra 

natal, e so examina os "estreitos" para fugir. Nada parece tenta-lo nas 

novas terras; quando nelas permanece retido e por obra da magia de 

Circe ou da vontade soberana de Calipso. Nele nada se nota do encan- 

tamento de um navegante a quern um mundo novo se revela (22). 

Uma outra tese, embora permanega fiel a essa interpretagao da 

Odisseia como poema de combate, quer encara-la como a epopeia das 

conquistas coloniais e das rotas do estanho, em diregao ao Ocidente, en- 

quanto que a Iliada seria a epopeia das conquistas e da rota do estanho 

em diregao ao Mar Negro. 

Ainda que utilizasse de antigos mitos e das lendas tradicionais, 

todavia o poeta os teria adaptado, no meio asiatico-conntio, em que vivia, 

para "cantar Corcira e as festas de que Ulisses era o heroi". A Odisseia 

de inicio — pois E. Mireaux distingue dois poemas sucessivos — seria 

o poema da colonizagao corintia nos mares do Ocidente, onde, nessas 

regioes dificeis, os habitantes de Corcira desempenham, para Corinto e 

seus aliados da Eubeia, o papel de barqueiros pilotos em diregao as 

feitorias da Magna Grecia, fornecedores do estanho da costa ocidental 

italiana. E o autor ve em certos versos o elogio do diolcos corintio que 

unia os dois bragos de mar e evitava que se corressem, ao largo do cabo 

Maleia, os mesmos perigos que haviam assaltado Ulisses (23). E todas 

as Narrativas de Ulisses nada mais seriam que a retomada por um poeta 

genial das lendas e mitos que celebram no dia da primavera o reinicio da 

navegagao a partir de Corcira, ponto nevralgico do sistema corintio, 

Assim essa primeira Odisseia seria a "expressao do pensamento do povo 

grego que atirava seus pioneiros para a aventura mantima e colonial que 

estava na iminencia de transformJar o Mediteraneo e o mar Negro em 

lagos helenicos. Nela se le a atragao e o horror ao desconhecido, o engo- 

do das maravilhas cobigadas e dos amores exoticos e divinos, e tambem 

o apego a terra natal e a alegria dos regressos em meio a abundancias 

(21). — Ver adiante pp. 263 e ss. 
f 22). — Sobre esto assunto, o prefacio de Roger Verceil (pp. VII-XIV), na tradugao de 

Odisseia de Emile Ripert (Paris, 1948), e dos mais sugestivos: um "marinheiro" jul- 
gado por um marinheiro. 

(23). — Od., IX, 78-83. 



v> - 

. " w* 
mi. $* 

■:*. ' ' 

•i f*^' W^i 
m *r*J? m M$$§& 

,>^vv.- 
)09i^>: 

--•- 
n» , . .^ V.- •-•. *eiir 

a ■ ■ ■5 

mi* cz s -V, 
CD v ■ ■"'^>> 

—-J i i^i' ■ 
* c cu ; ^ 5 'fe 13 

' ^ 
<v 

ns O c .„ 
<<D 1 — Palacio de Cnossos: sala do trono: Minoano recente II {seculo XV), — JD ■ 

CO 

•■ry 

2 — Uli^ses e Polifemo: fragmento de cratera encontrado em Argos (seculo VII), 





mm 

i mi 

#, v - "S/-- m mMM >:y::-'':' mm 
m mmmm m oM 

> <c<|s^ V \ m ■■;v:: •■:, sM-s m m 
m mm ■ 

' / ;■ \\\n \\v i ■ .r H 
i 

Wmm 
/ A't'-S/ ■ 
nw .mA'A 

- 1 ^isii 
' :• x* :: ■••■" • '^;- ,^"- ■ <•■ ■■■•' ,%<■ - ■l&yi&W 

itf: - ffl W;^ ^'•:' .::X<^ fm* <&*****• "v^i 
I « « ^•;-:-5Wv;-:>>;-.;»;-X^.viv^^<^ 

-x ' . 

'tras iM 

3mn! rm i/IUII Vl>v w 

1 — Palacio de Pilos; sala do trono, epoca Micenica, seculo XIV-XlII. 

2 — Ulisses e as Sereias. 





A UNIDADE DO POEMA 143 

das riquezas ganhas com sacrificios. muito menos o canto do mar que 

a epopeia da propria raga grega, queo gosto pela novidade, o atrativo 

do ganho, a sede de terra e sua jovern vitalidade provocavam a conquis- 

ta dos litorais mediterraneos (24)". 

Depois, na geragao seguinte, o poema se teria tornado a expressao 

da luta ardorosa pela defesa dessa rota de estanho^ no dia em que Cor- 

cira decadente teria dado a mao as pretqnsoes de Mileto as minas da 

Etruria, tornando possivel uma segunda rota de estanho enquanto que 

Corcira encontrava em Itaca — o autor fala em Leucade — e Pilos o 

novo sustentaculo de sua politica comercial. E, nesse momento, nao sao 

ma is os lugares que sao identificados e sim as personagens, ja que em 

Egisto se reconhece Giges, o tirano lidio, amigo da cidade concorrente, e 

em Alcinoo o neto de Casicrates ,o fundador da colonia corintia de Corci- 

ra. E todo o periplo da Odisseia se teria realizado ao redor do conti- 

nente grego, e so mais tarde se teria expandido a Italia (25). 

Embora tais investigagoes eruditas, que tentam reconstruir geogra- 

ficamente o itinerario de Ulisses, tenham, por si mesmas, algo de cativante, 

todo esse trabalho de pesquisa acerca da Odisseia oferece um perigo. 

A poesia torna-se muito impregnada de realismo, ou melhor, de realidade. 

E acabaremos por ver em Homero o homem das precisoes tecnicas, e, 

em sua obra, quase que um "diario de viagens" ou uma obra da propa- 

ganda politica. Nada seria mais falso. Se os lugares encontrados por 

V. Berard sao exatos, contemplando-os chega-se a certeza de que Home- 

ro nao os conhecia diretamente. evidente que tern informagoes muito 

precisas. tanto em topografia, como sobre o tempo necessario a navega- 

cao; mas, frequentemente comete erros, confusoes, que provam um conhe- 

cimento indireto e tambem que ele mais imagina esses lugares do que ps 

conhece. Ademais, Homero quis criar uma obra completamente poetica, 

toda feita de imaginagao. Se seu espirito se nutre de outras narrativas, 

se parte de fatos reais, o poeta colocou em sua obra, e particularmente 

nas Narrativas de Ulisses, uma dose suficiente de maravilhoso fantastico, 

para provar que o seu verdadeiro objetivo era encantar os ouvintes, mais 

do que dar qualquer especie de conhecimentos sobre o mundo Ociden- 

tal (26). 

Descida de Telemaco aos Infernos, Viagem nu- 
A unidade do tica da alma, Poema das navegagoes mediterraneas, 

poema Regresses de Troia, Esponsais de Ulisses e Penelo- 

pe, tais os poemas essenciais que puderam inspirar 

nossa Odisseia. Apesar das origens disparatadas, o poeta soube servir- 

/24). — E. Mireaux, op. cit., I, p. 114. 
<25). — ibid., n, p. 100. 
(26). — Chega a mesma conclusao G. Germain quando demonstra que todo o p£riplo da 

Odisseia se desenvolve num mundo imaginario e que, incessantemente, o heroi vai do 
ocidente para o oriente e do oriente ao ocidente. (Op. cit., pp. 512 e ss) . 
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se de tais fontes realizando uma obra profundamente una e original. Evi- 

dentemente nao se deve considerar essa unidade com um logicismo abso- 

lute, e sempre e preciso lembrar-se de que essa obra nao foi elaborada 

para ser ouvida de comego a fim, e menos ainda, para ser lida. Nem 

todas as ligagoes sao sempre bem ajustadas; podem notar-se contradigbes, 

por exemplo, quando Homero reune fatos tao disparatados como a 

tradigao dos feacios hospitaleiros, barqueiros de almas, e a do homem 

de Corcira que se recusa, definitivamente, a receber estrangeiros e a 

socorre-los (27). Todavia, ate disso, o poeta tira contrastes cheios de 

vida e profundamente humanos. 

Dada a extensao que tomara a figura de Telemaco, tanto que a 

propria lliada nos prova que Ulisses era conhecido como "o pai de Te- 

lemaco,' (28), Homero serve-se do poema da Viagem de Telemaco aos 

Infernos, Mas humaniza-o, como sempre, despreza o carater mitico, em- 

bora conserve numerosos pormenores do estado primitivo, pormenores 

que so se explicam pela existencia desse poema. Dessa tradigao, faz 

uma introdugao a historia de Ulisses, e gragas a ela sabemos o que se 

passa em Itaca, pressentimos o drama da esposa solicitada, de quern 

se abusa, e que nao pode resignar-se a encontrar um sucessor para aque- 

le a quern ama, que nao pode considerar como desaparecido. E tambem 

a mae que quer conservar intacto o patrimonio do filho. A viagem de 

Telemaco ao Peloponeso revela-nos algo desse Ulisses do qual as Narra- 

tivas contarao toda a historia, como a presenga dos Pretendentes ja pre- 

para a Vinganga de Ulisses, Os meios de que se serve o poeta para unir 

fortemente esses temas diversos sao dos mais engenhosos e revelam seu 

talento. Logo de inicio ha um corte dos poemas anteriores. A viagem 

de Telemaco interrompe-se de maneira brusca no fim do canto IV; so 

teremos a continuagao no canto XV, quando o filho, ao regressar a 

Itaca, vai encontrar-se com o pai que procurava e agir de acordo com 

ele na reconquista de Itaca. 

£ o mesmo processo que encontramos nas Narratives: as Aventu- 

ras nos sao dadas a conhecer depois que Ulisses deixa Calipso para chegar 

a Isqueria; os fatos anteriores sao contados, mais tarde, pelo proprio 

heroi. Eis ai grande habilidade, a marca de um mestre. Alem disso, a 

intervengao de Atena serve tambem de liame solido entre as diversas 

partes. A deusa quer ajudar Ulisses: nao pode faze-lo diretamente en- 

quanto ele nao abordar a terra dos feacios, pois ate entao ele se acha 

nas maos de Posidao, Entretanto emprega todos os meios possiveis para 

auxilia-lo. Provoca a intervengao de Zeus a favor de seu protegido; gra- 

gas a sua instigagao, Hermes comunica a Calipso a decisao de Zeus; pois 

Atena sabe que Posidao esta no pais dos etiopes: Ulisses tera tempo de 

*  
<27). — Od., XIII, 180; F. Robert, op. cit., pp. 292-293. 
(28). — II,. II, 260. 
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rgressar do fim do mundo em dire^ao as terras gregas. Nesse interim, 

a deusa age sobre o filho para afasta-lo de Itaca: trata-se de proteger o 

jovem das perfidias dos Pretendentes e, ao mesmo tempo, de dar a Pe- 

nelope novos motivos de protelagao. Sua protegao revela-se eficaz, mi- 

lagrosa. 

evidente que, nos poemas anteriores a nossa Odisseia, o episodio 

dos feacios era como que uma conclusao da obra. Na Odisseia cretense, 

o rei-barqueiro chama-se Feidao e desembarca Ulisses em sua ilha. Mas, 

em Homero, a chegada a Itaca esta longe de por termo as provagoes do 

"heros d'endurance". As novas dificuldades que encontra mostram-nos 

a astucia do rei de Itaca, mas tambem revelam a fidelidade de uns, o 

cinismo de outros. Todo o episodio final desperta um interesse drama- 

tico, pois, ate ao fim, o heroi deve conservar seu incognito, penhor 

de sucesso. E continuamente tanto a ameaga de um reconhecimento 

prematura comi a de odio pesam sobre ele. Enfim, quando tudo esta con- 

sumado, experimenta a maior dificuldade ao ser reconhecido por aquela 

a quern permaneceu firmemente preso, por quern passou por tantos pe- 

rigos. 

Notemos ainda que e um trago do genio do poeta o haver criado o 

episodio de Naysicaa. Toda a energia que Ulisses desenvolve e tempe- 

rada, humanizada pela frescura dessa personagem. 

Assim e que se a narrativa se dirigiu a imaginagao, evocando ora 

um mundo fantastic©, ora uma vida cheia de fausto que foi, talvez, a de 

alguns na epoca de Homero, — pois o palacio de Alcinoo se inspira tanto 

no Oriente como em Cnossos, e o de Ulisses na vida facil, abundante de um 

senhor de terras — e se o autor quis encantar seus ouvintes pelo en- 

genho de suas combinagoes e pela lembranga de fatos bem conhecidos do 

publico, mas a que deu seu cunho pessoal, e em essencia, como tambem 

sucede na lliada, o estudo psLcologico o que evidencia a inspiragao bem 

pessoal do poeta, estudo este que, todavia, parece ter sido realizado para 

a satisfagao intima do autor, pois e feito de toques ligeiros, que, so no 

conjunto, podem revelar-se ao ouvinte atencioso. 





CONCLUSAO 

Que se deve concluir dos diversos estudos filologicos, historicos, re- 

ligiosos dos dois poemas? 

Reconheceu-se no verso hexametro um verso arcaico, nao indo-eu- 

ropeu, sem maleabilidade, pouco adaptado a lingua grega tal como conhe- 

cemos e que devia remontar a um passado longinquo. O fato de o poeta 

usar desse metro prova uma influencia erudita, talvez de natureza reli- 

giosa. Com efeito, a tradigao afirma que o hexametro nasceu nos tem- 

ples. ®sse metro deveria ter servido, de inicio, para composigao dos ora- 

culos dos deuses, depois, dos hinos aos deuses e sua descendencia. Isso 

corresponde bem ao que lemos nos poemas homericos: tudo e divino, tra- 

digoes ou lendas religiosas. Muitas vezes se encontram referencias a 

templos, e sobretudo aos mais antigos templos apolineos de Dodona, 

Delos e Delfos. Nos templos o hexametro teria adquirido sua forma 

definitiva, ter-se-ia transformado no verso hieratico que obrigava o poeta, 

a custo de mil indagagoes, a adapta-lo a lingua helenica. Um artista 

teria procurado um outro instrumento mais adequado, se esta perma- 

nencia nao Ihe tivesse sido imposta exteriormente. 

A propria Ungua da epopeia pode sugerir-nos nao so que os poetas 

nao eram primitives, mas tambem que se tratava de um fim de civilizagao, 

em que escritores arcaizantes procuravam, com esse processo, um no«- 

vo meio de ser originais. Tudo prova que os poemas nao sao primitives; os 

aedos trabalham sobre um cabedal ja, datado de inumeros seculos, talvez 

ate de milenios. £ certo que o assunto pode impelir os poetas a fazer 

concordar com o tema antigo por eles cantado o seu vocabulario e mor- 

fologia, sintaxe e estilistica, mas e possivel apontar motivos maig pro- 

fundos para o uso de velhas formas misturadas com outras recentes. 

De inicio, o arcaismo parece provir da necessidade de adaptar a lin- 

gua ao hexametro, que e um metro dificil; sera necessario procurar em 

todos os cabedais as possibilidades linguisticas dos dialetos. Mas ha tam- 

bem razoes religiosas. Todas as formas arcaizantes pertencem ao patri- 

monio dos templos. Nao ha nenhum meio mais conservador que o reli- 

gioso. file e profundamente arraigado em suas origens, por mais longin- 

quas que sejam, e tanto mais quanto mais antigas forem. Por ventura 

nessa antiguidade nao ha uma especie de nobreza que e como que um cri- 
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terio da verdade ensinada? Atraves das proprias vicissitudes historicas o 

templo permanece, Os senhores do dia podem mudar e, por consequinte, 

a lingua local, mas os sacerdotes, em parte, conservam a lingua primi- 

tiva. Ja se pretendeu ate que o poliglotismo fosse fato constante nos 

meios religiosos mediterraneos (1). fisse poliglotismo seria uma conse- 

quencia das misturas de linguas do Mediterraneo oriental, e tambem du- 

ma heranga das diversas civilizagoes que ai se tinham sucedido. A igno- 

rancia de alguns desses idiomas teria impelido a crenga de que se tratava 

duma lingua divina. Nossos poemas homericos fornecem-nos exemplos 

de expressoes duplas, uma grega e outra misteriosa; assim, Paris e Ale- 

xandre, o passaro chalcysrcymindis, Xanto-Escamandro, Briareu e Egeao 

(2). Disse-se tambem que o dialeto jonico-eolico, que e o que lemos nas 

epopeias e que, propriamente, nao corresponde a nenhuma mistura local 

conhecida, pode ser considerado como uma lingua erudita, empregada nos 

meios religiosos, lingua que fora dai jamiais teria tido vida (3). Teria 
sido a lingua dos sacerdotes, oraculos, aedos, uma especie de lingua re- 

ligiosa, liturgica que confere aos poemas uma solenidade quase religio- 

sa. Acaso o poeta, se nao e um sacerdote, nao foi o inspirado dos deuses, 

tendo, pois, direito a essa lingua que Ihes e propria? E, no entanto, 

sera uma lingua que todos entenderao, pois que nessa nova Babel que 

se tornou a Asia Menor, depois do exodo europeu, ouvem-se todos os 

idiomas: sabemos agora que a lingua da epopeia homerica conserva mui- 

tas ligagoes com a lingua aqueia ou micenica falada nos seculos XVI a 

XIII no continente e em Greta. O misterio e saber como essa lingua 

se conservou atraves dos acontecimentos que abalaram o mundo egeu 

depois da chegada dos dorios. Aqui, de novo, podemos suspeitar da in- 

fluencia dos meios sacerdotal e literario. 
A epopeia sera, pois, tanto pelo metro como pela lingua, o produto 

dum meio erudito e sacerdotal — o que, alias, e uma so coisa — ou, pe- 

lo menos, de um meio nitidamente influenciado pelos templos, e que 

conservou suas tradigoes. 

O (undo da epopeia revela-se acentuadamente religioso. Nele se 

vem vestigios de moiitos herois que, na sua origem, eram divindades. Mui- 

tas lendas aparecem como uma tentativa de explicagao religiosa das par- 

ticularidades encontradas nos templos, lugares sagrados e cultos. As su- 

cessivas misturas das divindades e suas substituigoes conservavam mil 

vestigios, dai uma especie de confusao que convinha ou esclarecer — e 

como seria possivel faze-lo na maior parte dos casos? — ou, pelo 

menos, explicar aos crentes. Eis o nascimento da mitologia. O sacer- 

dote revela-se um arqueologo a sua maneira, o conservador de multi- 

(1). — Ch. Autran, op. cit., I, pp. 80 e ss. 
(2). — JU, I, 403-404; XIV, 292: XX, 34: Od.. X, 302. 
<3). — Ch. Autran, op, cit., II, p. 25. 
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plas tradigoes, o sabio ou historiador que procura racionalizar, por assim 

dizer. Os hinos divinos deviam esforgar-se, conforme podemos ver em 

certos hinos homericos, por cantar a lenda do deus assinalando todas 

as sua singularidades. O espirito grego sempre gostou de certa clareza. 

Sao as tradigoes conservadas pelos sacerdotes em seus arquivos secula- 

res (4), as explicagoes mais ou menos verdadeiras, que os aedos epicos 

herdam, e sua "gestas" serao, antes de mais nada, as "gestas" dos deuses 

ou de antigos deuses transformados em herois. 

Herdando essa hagiografia, recebem-na com tudo aquilo que ela 

comportava: formulas de invocagao, nomes de divindades unidos aos dos 

deuses que elas haviam afastado, ou ao do fundador ou benfeitor do 

templo. IS o que se ve nos eponimos que formigam na epopeia. Itles 

lembram as fungoes desta ou daquela divindade, seus atributos, "biogra- 

fia'*, que sao a heranga tanto duma verdadeira iconografia secular como 

de todas as lendas que se referem ao deus ou ao lugar em que e vene- 

rado. E tal lembranga, ainda mais, revela o meio religiose e erudito. 

Sempre fiel a origem da epopeia o poeta serve-se de formulas fixas, 

de epitetos ja cunhados. E claro que tambem isto sera uma consequencia, 

em parte, do verso arcaico e estranho a sua lingua, do qual se serve: a 

formula reaparece como um refrao facil que Ihe da ensejo de terminar 

habilmente um hemistiquio ou introduzir um dialogo. Mas nao se deve 

esquecer que as formulas tambem tinham valor por si mesmas. O histo- 

riador das religioes encontrara, em numerosas divindades, estreitos paren- 

tescos, ate identidades que provam que a religiao, com sua tendencia a 

diversificagao, e tambem pelo particularismo de cada povo ou cidade, 

transformou divindades identicas, mas situadas em lugares afastados, em 

seres completamente diferentes, quanto ao nome e a genealogia. Mas 

os epitetos permaneceram quase identicos e permitem-nos suspeitar o 

substrato longinquo. O poeta serve-se de todos os epitetos sem com- 

preender, por exemplo, porque o cavalo e o atributo de Posidao, deus do 

Oceano, e nem porque Zeus e o "que reune as nuvens", pois, ha muito, 

ja se perdera a lembranga de sua assimilag^o com o deus gerador que 

fecunda sua companheira, a Terra-Mae. 

Apolo parece ter-se esquecido de que e de origem caria, e, no en- 

tanto, sua espada e arco e certos episodios dos poemas levam a um 

prototipo remoto. Tudo e cuidadosamente conservado pelo clero, que 

tambem nao compreende o antiquissimo cabedal de que e herdeiro. E as 

formulas nao compreendidas tinham mais grandeza aos olhos dos ou- 

vintes, que nao ignoravam que o deus exigia, para ser favoravel as pre- 

ces, que fosse invocado com todos os seu titulos, como se ai houvesse 

uma condigao de eficacia, de valor do epiteto por si mesmo. E o poeta 

(4). — Ch. Autran, op. cit., I, p. 138. 
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tanto como o ouvinte, mais tardfe, nao podia permanecer insensivel a 

musicalidade, ao brilho e a dogura de numeroscs epitetos. 

Para o ouvinte, havia tambem uma lembranga de titulos gloriosos 

que o convidavam a reverencia e Ihe recordavam, facilmente, no decor- 

rer des narrativas, as personagens da cena epica. 

Por fim, as epopeias que possuimos estao cheias de evocagoes de 

outras obras, duma tradigao lendaria ja cantada por outros aedos. O 

poeta tem necessidade de manter-se preso a tudo que ja foi cantado, aos 

antigos cantos epicos e religiosos. Tudo o leva a certas confusdes que, 

o mais das vezes, sao decorrentes do proprio desejo de reunir toda a 

hagiografia. Todo esse conhecimento da epopeia, das tradigoes, lendas^ 

formulas, linguas e das possibilidades metricas exigia do poeta uma 

ionga aprendizagem. 

Tudo isso e o proprio fundo da epopeia. E esse fundo e tao rico 

que pode servir de ponto de partida para quern deseja estudar a historia 

das religioes egeias, pre-helenicas, pesquisar as diversas areas de expan- 

sao dos povos egeus e pelasgicos, enfim, buscar o velho passado do mun- 

do egeu. Estamos longe ainda de ter extraido tudo do text© do velho 

aedo. Os testemunhos arqueologicos e escritos dos minoanos, licios, ca- 

rios, hititas, egipcios, femcios, babilonios, sumerianos e hindus poderao es- 

clarecer ainda melhor o fundo religioso heroico, fazer-nos compreendei 

melhor a origem e o comportamento deste ou daquele personagem. O 

ringuista podera, por sua vez, encontrar a origem de uma ou outra forma 

antiga. Mas nao devemos esquecer que, apesar da ignorancia de todas 

essas coisas, os seculos puderem admirar os velhos poemas do fim do 

mundo egeu e inicio do Helenismo. 

Nao se deve acreditar, por outro lado, que o poeta se limita a obe- 

decer a uma especie de mecanica da epopeia de que e um escravo, ou 

que a "^eceita,, da epopeia antiga se resume a um certo uso de formulas, 

epitetos, na transposigao deste o aquele trecho da lenda. 

E ainda mais, a critica moderna, de subtileza em subtileza, nao de- 

veria chegar a tirar toda a realidade do mundo cantado pela epopeia. 

Essa realidade nos a sentimos, frequentemente, nas lutas entre aqueus e 

os habitantes da Dardania, numa especie de topografia herdada dos 

proprios sacerdotes, atraves dos costumes e habitos que na verdade, de- 

vem ser desembaragados de todos os habitos mais recentes ou mais anti- 

gos que os envolvem. 

Mas o que ha de verdadeiro e original e o modo pelo qual o poeta 

apresenta os fatos e os narra, o modo de unir, com a maior independen- 

cia, as diversas lendas, a arte de arranjar as situagoes dramaticas, Numa 

palavra sabe servir-se de todo o material superabundante que Ihe e ofe- 

'recido pelos sacerdotes e tradigoes, como um psicologo arguto, um 

romancista genial, um filosofo que quer dar uma explicagao pessoal do 

mundo, da vida e dos estados de alma e, tambem, como um moralista, pois 
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finalmente, nao e um dos objetos da epopeia a reflexao moral? Todavia, 

ainda ai encontramos uma preocupagao religiosa! 

Original no poeta e a capacidade de encontrar mil comparagoes no- 

vas, de usar duma lingua tao variada mas certamente estilizada, de 

utilizar formulas estereotipadas de tal forma que consegue dar a esse 

material tao velho um ar de novidade. E ter-se servido de todo o fundo 

hinico, sua formulas e seu estilo e seu vocabulario, niima palavra, de 

todas as tradigoes, num. poema que nao conta mais as genealogias e "bio- 

grafias" divinas ou heroicas, mas as transporta para o dominio humano, 

tudo isso nao e ser original? E nao e isso que devemos preparar-nos 

para admirar e apreciar? 

A fidelidade do poeta a uma tradigao de fundo e de forma, certamen- 

te nao esta desacompanhada de certas fraquezas. Mas sabendo tornar 

sua a materia que encontra, seja onde for, ele sabe demonstrar inven- 

gao e originalidade. £ o que, agora, nos falta provar. 





TERCEIRA PARTE 

HOMERO 





CAP1TULO I 

OS CARACTERES DOS HER6IS 

Se em Homero encontrarmos os vestigios duma 

A psicologia verdadeira evolugao politica, religiosa e linguistica, 

cje Homero nao e apenas porque ele e o herdeiro de um genera, 

de toda uma civilizagao. De fato, uma civilizagao e 

o resultado de todos os elementos que a precederam, mas tais elementos 

se fundem aos poucos, ate nao mais serem percebidos. Ora, em Homero, 

afloram por toda parte. O poeta nao quis procurar originalidade de as- 

sunto; tomou tudo de emprestimo: velhas lendas minoanas ou aqueias; 

narrativas religiosas, umas explicando os ritos antigos e em que se per- 

cebe o primitive estado religiose, outras edificantes e destinadas a incitar 

os fieis a honrar os deuses. O poeta que se aproveitou de tudo isto e, 

certamente, um desses rapsodos que cosiam uns aos outros, para satisfa- 

zer o publico, os diversos elementos das lendas antigas. 

Todavia, sua originalidade irrompe quando, de diversas lendas, con- 

segue elaborar um conjunto harmonioso, como a Odisseia, ou ainda quan- 
do, numa lenda como a de Troia, acentua um fato tao particular como 

a Colera de Aqttiles, embora, ainda ai se possa descobrir a genese da 

ideia na epopeia de Meleagro, que tambem se poderia chamar a Colera 

de Meleagro. 

Essencialmente e obra do poeta o ter dado uma vida individual aos 

herois, assim como uma vida humana aos deuses. £ no estudo das almas 

que ele se revela verdadeiramente grande. Nao ha duvidas de que herdou 

caracteres ja fixos. Nao se pode sem escandalo apresentar ao publico 

personagens muito diferentes da ideia que deles se faz. Entretanto, o 

poeta conferiu vida real a esses caracteres e por um processo tanto mais 

notavel quanto tais caracteres so aparecem em sua totalidade a quem 
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iiproxima os diversos cantos, pondo em relevo as oposigoes que o poeta 

teve a habilidade de elaborar. Para considerar um so exemplo como o 

da Querela, Aquiles mostra-se violento, orgulhoso: todavia, se se pres- 

tar mais atengao, descobrir-se-ao nesse canto mil nuancas que esfumam 

a primeira impressao. Em, seguida, as cenas da Embaixada, da Suplica 

de Patroclo, da Dor de Aquites, dos Funerais do amigo, assim como 

aquelas dos combates, da morte de Heitor e da entrevista com Priamo 

apresentam o heroi sob tantos aspectos, que acabamos por considera-lo 

nao mais como heroi sobre-humano, mas como homem igual a nos que, 

por sua virtude e piedade, chega a se superar. Em todos esses episodios 

o poeta joga com os contrastss; Aquiles opoe-se a Agamenao, a Ulisses, 

a Patroclo, a Heitor. As relagoes com os deuses tambem nos revelam 

um aspecto de sua alma. E o mesmo poderiamos dizer de Agamenao, 

cujo carater, conduta e palavras so se esclarecem aos poucos. Por sua 

vez, Heitor opoe se a Paris, a Aquiles, a Polidamas, a Ajax. Suas entre- 

vistas com a mae, com a esposa, com Helena, no-lo revelam completa- 

mente humano. Ha, por consequinte, a agao consciente dum escritor 

que por assim dizer "convive" com seus herois: ve-os viver com vida 

real, una e complexa. Cada pormenor do poema contnbui para essa im- 

pressao de conjunto. Os cantos mais discutidos nao deixam de mostrar- 

nos os herois sob novos angulos, essenciais a sua compreensao, mas sem- 

pre fieis a configuragao geral. E e nisso que reside a unidade essencial 

do poema 

Se, nos acontecimentos, o poeta mostra-se dependente dos poemas 

que o inspiram, se se vem, frequentemente, os vestigios dos arranjos que 

imprime as obras de que se serve, se nem sempre se sente obrigado a ser 

totalmente logico, ao passar dum canto a outro, e porque seu modo de 

compor nao o exige. E possivel tambem que ele tenha desejado que se 

sentisse que sua obra era profundamente unida aquela em que se ins- 

pirava; desejava igualmente por o auditori© em contact© direto com toda 

essa tradigao. certo, porem, que o que essencialmente Ihe interessava 

ero o humano, era a complexidade dos seres. Pode haver homens fr^cos, 

mas como sao diferentes uns dos outros, — quer se chamem Menelau ou 

Paris — de permeio com! tantos tragos comuns. Como valem pouco os 

grandes deste mundo diante do destino; quantas semelhangas, quantas 

divergencias entre um Heitor e um Agamenao. E os conselheiros, por sa- 

bios que sejam, como obtem resultados diferentes. Nao e um Ulisses 

que falta a Polidamas para que seus conselhos sejam tao eficientes como 

os de Nestor? E acima dos individuos, e o proprio poema do destino hu- 

mano, das relagoes do homem com a divindade que o poeta aborda. 

nisso tudo que reside a originalidade da obra de Homero e o que nos 

resta estudar. 

Homem que se inclina sobre os problemas de seu tempo, como ja 

foi observado quanto a Odisseia, poeta que nada ignora de tudo aquilo 



AQUILES 157 

que se produziu anteriormente, mas tambem escritor que nao se limita 

a isso, que se eleva aos problemas gerais do homem, assim se nos apre- 

senta o grande Homero. E, a servigo dessa imaginagao, desse pensamen- 

to como nao admirar uma arte que so raramente se contradiz, capaz de 

renovar-se constantemente? Eis o talento e a grandeza de Homero. 

Parece-nos que se torna necessario uma observagao preliminar. Os 

herois homericos sao muito diferentes dos herois da epopeia tais quais 

aparecem no Ocidente. Os herois das Cangoes de Gesta tern virtudes, 

sao capazes de realizar milagres^ sao personagens execpcionais, mas sem 

complexidade psicologica. Os herois homericos permanecem sempre pro- 

fundamente humanos, e so a assistencia divina os torna capazes de agoes 

extraordinarias. £ justamente por isso que se torna possivel o estudo da 

sua psicologia. Sao seres como nos, com as mesmas reagoes, os mesmos 

estados de alma. 

Desde o primeiro canto da Iliada Aquiles reve- 

Aquiles la-se um chefe, o homem das decisoes. Uma peete 

devasta o exercito: e dele a iniciativa de convocar 

as tropas. Quando insultado pelo Rei, sua decisao sera rapida: retirar- 

se-a da luta. E sejam quais forem os acontecimentos, sejam quais forem 

as solicitagoes, permanecera firme em sua resolugao. Nao sera preciso 

nada menos que a morte de Patroclo para faze-lo reconsiderar, Quando 

ousam feri-lo em sua hbnra — foge, Ihe dira Agamenao — ou naquilo 

que ha de mais precioso, sua parte de honra, simbolo de seu valor, entao 

chega ate a desembainhar a espada contra o chefe. Essa violencia tam- 

bem ressalta na cena tao calma em que entrega Briseida aos embaixa- 

dores de Agamenao: a calma enconbre uma concentracao, uma tensao 

extrema (1): 

Salve! herois! mensageiros de Zeus Je dos homens! 

A proxi ma i-vos: vos nada me fizestee. So Agamenao esta em jo go, 

ele que vos envia para vir huscar a jovem Briseida. 

Eia! divino Patroclo, manda sair a donzela 

e entrega-lhes: que a levem. Mas que, em compensacao 

me sirvam de testemunhas 

diante dos Bem-aventurados, per ante os mortais, 

e diante desse rei intratavel, se ainda uma vez 

precisarem de mim para dos. outros afastar a calamidade 

ultrajante.Seu coragao maldito esta erdurecido 

e ele nao e capaz de ver, aproximando o futuro do passado, 

como, ao lado de suas naus, os aqueus poderao combater sem dano. 

(1). —II., I, 334-344. 
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Dai por diante o rei vera se se pode dispensar um Aquiles e rou- 

bar-lhe parte da presa de guerra. Mas que diferen^a de torn em com- 

paracao com a cena da Querela (2): 

Saco de vinho! olho de cao e coragao de cervo! 

Jamais, de armar-te para a guerra com os tens povos, 

nem de partir para uma emboscada com a elite dos aqueus 

tiveste coragem: a ti tudo isso se parece com a morte! 

Certamente 6 mais vantajoso, sem stair do vasto campo dos aqueus, 

arrebatar os presentes que recebeu qualquer um que ouse 

iatar-te face a face. 

Ah! o rei devorador de s&u povo!.., 

Dia vira em que todos os filhos dos aqueus sentirao saudades 

de Aquiles. Nesse momento, apesar de tua dor, nao Ihes poderas 

ser util, quando, as centenas, sob os golpes de Heitor, matador 

de homens, 

cairem mortos. Entao, em teu intimo, tu te dilaceraras o coracao, 

com o arrependimento de ter recusado qualquer consideragao 

ao mais bravo dos aqueus. 

Aquiles demonstrara essa mesma violencia na dor que e ao mesmo 

tempo brutal, — feita da colera contra sua propria pessoa, que sem o 

desejar provocou a morte do amigo, — e tiranica. Nao ha gesto que nao 

realize com o maior cuidado de perfeigao, em honra daquele por quern 

chora: jejum rigoroso, oferenda de sua cabeleira, ritos minuciosos, jogos 

prolongados, grandiosa cerimonia funebre. Tudo indica venera^ao e dor. 

E esse sofrimento intimo irrompe em colera contra os homens, e contra 

Heitor em particular. 

Violencia nas paixoes, violencia tambem na aqao. Nada o detem, 

nem os homens, nem os proprios deuses, pois ousa lutar com o Escaman- 

dro. E quando persegue Heitor, e com violencia e ate brutalidade que 

Ihe arrebata qualquer esperanga de morte honrosa. Nenhuma piedade 

diante desse inimigo que quer devotar a memoria de Patroclo: e preciso 

faze-lo padecer a mais temivel sorte (3): 

Nao, cao! Nao me supliques nem pelos meus joelhos, nem por 

meus pais! 

Assim como e verdade que eu desajaria ver minha colera e 

meu coragao induzirem-me 

a esquartejar teu corpo para devora-lo cru, depois do que me fizeste, 

(2). — II, I, 225-231; 240-244. 
(3). — //., XXII, 345-354. 
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ninguem at as tar a os caes de tua cabega, 

ainda que, dez ou vinte vezes, o teu res gate 

me tragam, me pesem aqui, prometendo ainda mais! 

Nao, nem mesmo se Priamo, o Dardanida, mandasse 
colocar na balanga 

o teu peso em ouro; nao, iagam o que fizerem, tua mae veneravel 

nao te colocara sobre um leito iunebre para chorar aquele 

que pos no mundo, 

e os caes e as aves te devorafao por completo! 

Seus golpes no combate sao terriveis; mas as vezes ele sabe abster-se 

de matar os inimigos e conceder-lhes a vida (4). Andromaca informa- 

nos tambem que ja seu pai Eetiao, morto por Aquiles, foi tratado com 

respeito pelo heroi: 

mas ele nao o despojou; seu coragao t&ve escrupulo, 

e ele Ihe ergueu um tumulo magmfico, assim assinalando sua estima pelo 

inimigo infeliz de quern, com um so golpe, acabara de abater toda a 

familia (5). Isso nos revela um outro Aquiles, diferente daquele que, a 

seu redor, abate os inimigos com selvageria e trata de modo cruel o ca- 

daver de Heitor. O poeta teve necessidade de apontar que nesse caso se 

tratava duma circunstancia excepcional, que nao era essa a essencia do 

carater do heroi. 

Entretanto, essa paixao e nobre e grande. Nao sao motives sensuais 

que o excitam e nem foi "por uma mulher", como afirma Ajax, (6) que 

se desenvolveu a Querela. Os direitos contestados, a honra ultrajada, 

eis o que ele defende. E quando quer a morte ignominiosa de Heitor, e 

a vinganga de Patroclo que procura. Ele amava ternamente esse amigo: 

nada sera suficientemente grande tanto para honra-lo, como para vinga-lo. 

Eis o carater tradicional de Aquiles. Mas Homero no-lo represen- 

ta extraordinariamente equilibrado! Seu sangue frio, quando Briseida 

Ihe e arrebatada, contrasta com a colera passada e, ate nessa colera, sou- 

be conter-se, nao usar a espada que desembainhara (7). Esse comedimento 

tambem e demonstrado na cena da Embaixada: sabe escutar, pois, afi- 

nal, so se enfurece contra Agamenao que o ofendeu (8). Comedimento 

ainda na dor; morto Patroclo, ele nao se precipka ao combate, irrefleti- 

damente. Roga a mae Tetis, espera que novas armas Ihe sejam forjadas. 

(4). — XXI, 40-45. 
(5). — IL, VI, 414-425. 
(6). — 11, IX, 637. 
(7), — J/., I, 190-192; 219-221. 

(8) . — II, IX, 312 e ss. 
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O heroi conhece seus limites. Sabe que nao pode ir alem do que Ihe e 

permitido; e e a censura que fara a Patroclo, quando perceber que a 

situagao deste periga (9). Concorda em que Ulisses se intitule mais 

ajuizado do que ele: 

CeTtamente, es mais forte que eu, e muiio me superas 

no dardo; mas, em compensagao, pela razao, valho mais 

que tu, pois sou mais velho e sei mais (10) 

Enfim, sem obstinagao, sabe extrair ligoes dos acontecimentoS. 

Nada mais subsiste de sua colera contra Agamenao quando este reconhe- 

ce o erro, quando ele proprio, Aquiles, percebe que sua colera foi causa 

de tantas mortes e particularmente da do amigo. Ele, pois, © solicito em 

atender os deuses, reconhece-los em suas diversas manifestagoes. Decide 

nao honrar a seu inimigo Heitor. Vem a ordem do deus, nao resiste e 

reconsidera sua primitive decisao (11). E profundamente piedoso, reli- 

giose. Trata com a divindade como alguem que tern o habito de escuta- 

la, confiar nela. E eis porque e amado dos deuses: jamais cai em desvario, 

Se se acrescentar a tudo isso a afeigao filial para com a mae, a ter- 

nura para com seus amigos, as relagoes corteses com os companheiros de 

armas, a solicitude para com seus homens, vem-se as qualidades huma- 

nas que o poeta Ihe confere. Rude no combate, sabe chorar as des- 

gragas alheias; violento na ofensa, sabe o que deve a seu chefe; e ja se 

pos em relevo a delicadeza que prova na cena da Querela, ate o momen- 

to em que e levado por Agamenao ao extreme limite (12). Da nova 

demonstragao dessa mesma delicadeza quando, nos jogos, habilmente, 

destina o premio a Agamenao, sem combate (13). O heroi representado 

muitas vezes como tendo os defeitos da mocidade, e uma alma delicada, 

respeitadora dos direitos de cada um. Seus ocios? Passa-os a tocar lira 

ou cantando as gestas gloriosas (14). Respeita as leis da hospitalidade, 

escrupulosamente. Se deve, no auge da dor, assumir a presidencia dos 

jogos, fa-lo com o maior zelo; e, na recepgao ao velho Priamo, quanta 

delicadeza! Priamo esta a seus pes, beijando as maos assassinas: 

Aquiles toma a mao do velho e, docemente, a repele. 

Ambos rememoram; por Heitor, matador de homens, 

um chora, longamente, agachado aos pes de Aquiles. 

(9). — XVIII, 6 e ss. 
(10). — IL, XIX, 217-219. 
(11). — IL, xxrv, 139-140. 
^12). — F. Robert, op. cit., pp. 220 e ss. 
(13). — IL, XXm, 890-894. 
(14). — //., IX, 190. 
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Entretanto, Aquiles chora por seu pai, e tambem por Patroclo 

alguns momentos  

Bruscamente, de seu assento ele se ergue, toma a mao do 

velho e levanta-o: 

apiada-se da fronte hranca, da branca barba (15). 

E tambem quanta prudencia para nao transgredir as ordens dos 

deuses, para evitar todos os sentimentos excessivos. Por exemplo manda 

lavar o corpo de Heitor. 

 Priamo nao deve ver seu filbo; 

em seu coragao aflito, poderia nao mais dominar a colera, 

a vista do til ho, e Aquiles em seu coragao poderia irritar-se 

e mata-lo, destarte violando as ordens de Zeus (16). 

Aquiles e o mais piedoso heroi dos poemas epicos. Sua fidelidade 

aos deuses, o escrupulo na execugao dos ritos fazem com que so deuses 

nao possam deixar de ama-lo. o que bem mostra a prece que dirige aos 

deuses, quando Patroclo vai para o combate, talvez contrariando, com 

seus atos, o Designio de Zeus (17). 

Zeus Senhor, deus de Dodona e dos pelasgos, deus longmquo! 

tu que reinas sobre Dodona, a inclemente, no pais que habitam 

os Selos, teus interpretes de pes jamais lav ados, que se deitam 

sobre o solo! 

ja ouviste minha prece, 

ja me honraste, golpeando pesadamente o exercito dos aqueus: 

ainda esta vez realiza meu desejof 

Eu permanecerei, no meio das naus, 

mas envio meu ami go, com tod a a massa de meus mirmidoes, 

para bater-se. Faze com que a Gloria o acompanhe, 6 Zeus tonante! 

Sustenta-lhe o coragao no peito. Assim, Heitor 

descobrira se o nosso escudeiro sabe 

combater sozinho, ou se seus bragos temiveis 

so tern furia nos dias em que eu tambem participo da refrega da guerra. 

Mas, quando ele tiver rechagado das naus a batalha e o clamor, 

faze com que volte aos belos navios, sao\ e salvo, 

com todas as armas e com todos seus homens avidos de um 

corpo a corpo! 

No intimo Aquiles e triste. Ama a vida, e a morte o cerca de todos 

os lados. Ele proprio sabe claramente, agora que Patroclo desapareceu: 

(15). — 11., XXIV, 507-516. 
(16). -• 11., XXIV, 583-586. 
(17). — il.t XVI, 233 e ss. 
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morrera nessa terra. O oraculo obscuro tornou-se luz: nao tomara Troia 

sem Patroclo. Mas, nao se detem nessa tristeza (18): 

Nada se ganha com queixas quo gelam os coragoeSf 

pois tal e a sorte que os deuses fiaram aos pohres mortals: 

viver na desgraga, enquanto eles ficam sem cuidados . 

preferivel submeter-se e agir; pois tudo e dado pelos deuses, e, 

em primeiro lugar, a vitoria. 

Aquiles e prudente: sua juventude ja esta bem experimentada. 

um heroi pelo nascimento, pela forga e vitorias exclusivas de seus bra- 

kes — mas o e ainda mais por esse dominio de si, que adquiriu, conforme 

os votos do velho Peleu, ao envia-lo a llio. 

Convem colocar particularmente em relevo o pa- 

Patroclo pel essencial de Patroclo no desenvolvimento psico- 

logico do poema. Sem a Patroclia, so teriamos um 

retrato inacabado dos dois amigos. O contraste entre essas duas persona- 

gens e excessivamente curioso. Patroclo e o homem que deve velar pelo 

amigo mais jovem, muito fogoso; e o confidente que deve ser so razao. 

Tal foi a missao da qual o seu pai o encarregou. De fato, e o homem cal- 

mo que sabe escutar, sentado, as longas narrativas de Nestor, o amigo 

fiel que, durante os longos dias de inatividade, fica ao lado de Aquiles, 

recebe a Embaixada e se encarrega dos deveres da hospitalidade. l£ tam- 

bem o homjem das missoes de confianga. 

Todavia nao e preciso muito para que uma ideia generosa sugeri- 

da pelo velho condutor de carros o comova e quase o faga perder a 

cabega: ei-lo que volta a correr para Aquiles, o que nao impede dfe 

mostrar, de passagem, seu bom coragao para com Euripilo ferido e de 

demonstrar seus talentos de curadbr e sua paciencia (18 a). 

Ora, e interessante notar que e Aquiles que Ihe da conselhos de 

prudencia (18 b): 

Cuida de que do Olimpo, um dos deuses sempre vivos 

nao sobrevenha, tanto ele ama seus troianos, Apolo o Preservador. 

Faze me/a volta assim que sobre as naus tiveres restabelecido a luz. 

Ora, na Patroclia> quando revestido com as armas de Aquiles, 

Patroclo corre para o combate, parece logo perder todo controle de 

seus atos. Ha um limite que nao deve ser ultrapasado, que Aquiles 

Ihe fixou, e esse limite tern algo de religioso, a tal ponto que ja se viu 

na morte de Patroclo uma consequencia de seu descomedimento: ele 

(18). — IU, XXIV, 522-526; IX, 255-256. 
(18a).   //., XI, 782-790; XI, 644 e ss.; IX, 190-221; XI, 602 e »s.; XI, 804-848. 
(18b). — 1U, XVI, 93-96. 
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transpos o limite sagrado que separava o campo dos gregos do dos troia- 

nos, — passou do territorio de Posidao ao de Apolo — e o deus casti- 

gou-o (19). E Aquiles constata esse erro. 

Assim, e posslvel ver toda a perfeigao do carater do heroi Aquiles, 

que atinge o auge do heroismo com\o do dominio db si. Ja nada mais pode 

receber de Patroclo. Por este contraste com um humano, certamente pru- 

dente, mas que, como todos os homens, e passivel de um dia de descom|e- 

dimento, pode-se avaliar melhor o que ha de sobre-humano na forga de 

carater de Aquiles. No entanto, ainda nessa ocasiao, Patroclo acrescenta 

uma dupla perfeigao ao poema. Em primeiro lugar, pela sua morte, 

Patroclo motiva a reconciliagao com Agamenao, provoca os feitos heroi- 

cos de Aquiles, que, afinal, e visto em suas atitudes guerreiras. Em segun- 

do lugar, permite-nos descobrir outra faceta da fisionomia de Aquiles. 

Na dor que Ihe causa a morte do amigo Aquiles aparece, ao mesmo 

tempo, grande e humano. Ela e que o torna mais compreensivo da dor 

alheia. Depois da morte, o amigo contribuiu para aperfeigoar a alma 

daquele de quern, por assim dizer, tinha a custodia. O poeta serviu-se da 

tradigao, transformando a amizade dos dois seres num elemento essencial 

tanto de seu estudo psicologico como da propria agao (20). 

Diante do heroi corajoso, senhor de si, ergue-se, 

Agamenao desde o inicio, na cena da Querela, a figura de Aga- 

menao. l£ um principe vaidoso, zeloso de sua pessoa, 

de sua galhardia. l£ o rei que gosta de revestir-se de suas belas armas, 

que o poeta descreve com prazer, prazer em que adivinhamos o gosto do 

Rei, feliz por pavonear-se (21). Cioso de todos os seus direitos, sempre 

desconfiado, teme continuamiente que qualquer parcela de sua autoridade 

Ihe seja roubada. l£ ele que provoca a Querela em que desempenha o 

papel lastimavel. l£ o tensor de ver diminuida sua parte dos despojos — 

embora seja ordem do deus Apolo devolver a cativa Criseida — que e a 

causa de todo o drama, como tambem foi sua pai»ao por Criseida a 

causa da peste enviada por Apolo. Na realidade, e um fanfarrao. Cre-se 

grande estrategista, traga um piano que julga muito acertado e que, 
afinal, se revela desastroso: mostra as tropas a tarefa inconclusa, Troia 

sempre invencivel, propoe voltar a patria com as maos vazias, crendo, 

dessa maneira, provocar um movimJento de revolta em seus homens. Mas 

o tolo disse: "Zeus convida-me a regressar a Argos carregado com a 

deshonra de ter feito perecer tantos homjens" (22). Eis um erro psico- 

(19). — II., XVni, 6. Veja tambem F. Robert, op. ciV., p. 140. 
(20). — ^&sse tema de amizade desempenha ta! papel na Itiada que j6 se pretendeu inter- 

preta-los como o poema da amizade. J. M. Kramjer, De I lias als Vredesgedicht, 
Amsterdam, 1946. 

(21). — //., H, 41-47, XI, 16 e ss. 
(22). — IL, II, 114-115. 
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logico! Tomando sobre si as deshonras que resultarao desse abandonee 

Impede o movimento de revolta que esperava. Sem o desejar, remove 

o obstaculo que impedia que seus homens voltassem a Grecia, objeto 

de seus sonhos, E os aqueus sao persuadidos facilmente! Sera necessa- 

ria toda a astucia de Ulisses para reparar esse erro, restabelecer a disci- 

plina e transformar o estado de alma das tropas! sempre precise que se 

socorra esse rei, incapaz de realizar qualquer piano. Felizmente, a seu 

lado, ha conselheiros, Nestor e Ulisses, para inspira-lo, pois, se ficar so- 

zinho ao tomar uma iniciativa, ela resultara numa completa desgra^a. 

£ um rei que so fala de retiradas: 

Arrastemos as naus para o mar divino.  

Ninguem pod era censurar que se procure fugir da desgraga, 

ainda que seja de noite, 

Nao e melhor furtar-se dela, seja ate pela fuga, que 

tornar-se sua presa? (23). 

Foi esse mesmo panico que sugeriu a Agamenao um piano de fuga^ 

quando os troianos estavam proximos do muro! 

Fujamos com nossas naus para as costas da patria (24). 

Nao teme aparentar medo diante de seus confidentes: 

Sou o que Zeus mergulhou nas provagoes, por todo o sempre, 

enquanto subsistir um sopro em meu peito e se moverem 

minhas pernas* 

Se ando para ca e para la, como o ves, e porque o doce sono 

se recusa a descer 

sobre meus olhos. So penso na guerra, na an gust ia dos aqueus. 

Temo terrivelmente pelos danaos. Minha alma 

nao tern repouso, sinto-me em pleno endoidecimento. O coragao 

salta-me for a do peito; meus membros gloriosos tremem 

sob meu corpo (25). 

Nem Nestor nem Ulisses espam!tam-se com a tendencia que o rei 

tern pela fuga (26). Pois ele passa da mais absoluta confian^a ao temor 

menos razoavel: basta para tanto um reves ou uma ferida no brago. 

Assim os deuses tern grande facilidade em transformar em joguete esse 

chefe supremo; e como que uma punigao de seu descomedimento: cre-se 

sempre sob protegao divina e ousa afirmar: 

(23). —11, XIV, 43-51; 74-75; 80-81. 
(24). — II., IX, 27. 
(25). — II., X, 89-95. 
(26). — II., X, 147. 
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.... Tenho muitos outros 

solicitos em homenagear~me, e antes de tudo, o prudente Zeus (27). 

£ jactancia de um fraco que ocupa um posto acima de suas forgas. 

Mas o pnncipe tambem revela a prudencia politica do chefe de estado 

que so pensa em salvaguardar as naus que constituem a sua forga. O poe- 

ta pinta o chefe que, exteriormente, e um principe poderoso mas que, na 

intimidade, e um homem como os outros, e cuja fraqueza de alma con- 

trasta com o poderio exterior. Assim, o rei, conforme as circunstancias, 

sabe ser severo com os fracos e pronto a poupar aqueles de quern pre- 

cisa (28); e dispoe-se a fazer todas as concessoes que recusara num me- 

mento de colera (29) . 

Se se acrescentar que, na Ihada, ele ja e o esposo infiel que compara 

vantajosament© Crise com Clitemnestra, que e este um trago tao profundo 

de seu carater que ainda mesmo nos Infernos, ele recorda sem vergonha 

o lugar que tinha a seu lado aquela Cassandra que ele conduzira ao seu 

palacio (30), ter-se-a uma ideia do chefe e do homem que Homero 

nos apresenta. 

Descobriu-se um verdadeiro jogo de correspondencias entre Agame- 

nao e Heitor, Agamenao e Menelau, d© tal sorte que os caracteres se 

esclarecem mutuamente; Heitor, em condigoes identicas, agira diversa- 

mente, projetando, assim, nova luz sobre a alma do grande Rei aqueu. 

Como Agamenao, Heitor e o joguete dos deuses. 

Heitor Sera porque Ihe falte comedimento? Talvez, mas 

seu descomedimento e tao diverse do de Agamenao! 

Quanta variedade ha entre os mortais! 

Heitor e o chefe que esta em toda parte, no momento oportuno, e 

que sabe avaliar a situagao: 

Qual astro sinistro que sai dentre as nuvens, 

resplandescente, e, em seguida, mergulha de novo nas nevoas 

tenebrosas, 
asdim aparece Heitor na primeira] fila, 

e, logo depois, na ultima, a todos levando ordens (31). 

E suas ordens tenu a maior precisao; sabe dirigir a batalha e tudo prever 

minuciosamente, o que nao acontece com o chefe dos aqueus (32). Ra- 

(27). — II., I, 274. 
(28). — II., VI, 233 e ss. 
(29). — Veja cantos IX e XIX, e tambem a honrosa reparagao que faz Agamenao, reconhe- 

cendo seus erros (X, 140) . 
(30). — II., I, 113-115; Od., XI, 421-422. Citados para J. Dumortier, art. cit., p. 36. 
(31). — II., XI, 62-65. 
(32). — II., VIII, 497-541. 
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ramente pede um conselho alheio, pois suas proprias decisoes sao sabias. 

£ por isso que goza da confianga de seus homens. E essa confianga 

deve-se tambem ao fato de que e psicologo e de que se preocupa comi o 

moral de suas tropas, ao contrario do grande Rei. Antes de deixar os 

seus para levar a termo a missao em Troia, Heitor 

 percorre o exercito em todos os sent id os, 

estimulando cada um ao comb ate; desperta a refrega terrivel. 

Ei-los que fazem meia-volta e enfrentam os aqueus. 

Os argivos recuam e cessam de matar. 

Dizem entre si que um Imortal desceu do ceu estrelado, 

para trazer auxilio aos troianos, tal ioi a reviravolta (33), 

Sua coragem irrompe a cada instante, sem fanfarronice, simples e 

constante. Nada ha nele, durante a batalha, do heroi vingativo e cruel. 

Faz seu dever de combatente e chefe. 

E ele, cheio de soberba, marcha para a primeira fila, 

a seguir se atira a refrega, como a rajada de ^6pro impetuoso 

que, de repente, para alvoroga-lo, se abate sobre o mar violeta. 

Sob seus golpes, os homens caem, mas sem que jamais se note uma 

palavra ou ato de crueldade: 

 Como se ve Zefiro embater nas nuvens reunidas 

pelo Noto atvejante, e agoita-las com forte rajada, 

— vagas entumpcidas rolam inum&ras, cuja espuma na superficie 

se disperse sob o impulso do vento vagabundo, — 

assim se abatem em mult id ao, sob os golpes de Heitor, 

os ros^os dos guerreiros (34). 

Sabe que a sorte de Troia esta em suas maos, que todos contam com 

ele. o Sustentador. Priamo esta muito velho para ser o chefe, e Paris 

muito despreocupado com a luta. Profundamente humano, e, particular- 

mente, no canto VI (35) que vamos ve-lo como um ser de carne e sangue, 

sem fraquezas, mas que nao luta por um saque ou so pela gloria, e sim 

para salvaguardar aquilo que Ihe e mais caro: a cidade e a familia. Dian- 

te da mae, da esposa e principalmente do filho, revela-se o esposo simples 

e amante, o pai alegre ao contemplar o filho. Por um instante esquece 

(33). — JL. VI, 104-109. 
(34). — , XI, 295-298; 305-309. 
(35).   Todo o canto VI deve ser lido para melhor ver este aspecto tao particular do cara- 

ter de Heitor. 
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os sombrios pressentimentos para provocar a protegao de Zeus a esse me- 

nino a quem, apesar de tudo, deseja um futuro glorioso! humano tam- 

bem em suas relagoes com Helena, com Paris a quem parece compreender; 

e trata-o ora comoi a um covarde, ora como a um homem corajoso. Psi- 

cologo, sabe de cada um obter o maximo. 

A simpatia que inspira advem de que sabemos que, apesar de toda 

sua coragem, o destine Ihe e adverso. Os indicios sao numerosos. Uma 

vez sao os deuses que desviam seus dardos do alvo visado (36), ou en- 

tao — como Agamenao— e o joguete dos deuses, que, por um momento, 

parecem prometer-lhe a vitoria (37) . Se, para Agamenao, o erro cometi- 

do pode ter algo de comico, aqui as consequencias sao profundamente 

tragicas. £ verdade que Heitor, com todas as suas forgas, auxilia a agao 

do destino. Ate aqui, o combate tivera lugar do alto das muralhas 

de Troia. Dai por diante, Heitor ve na retirada de Aquiles um sinal dos 

deuses. Os proprios deuses confirmam essa seguranga, embora Ihe mar- 

quem um limite, quando, por intermedio de Iris, Ihe dizem: 

Assim que vires Agamenao, pastor de homens, 

arrojar-se entre os campeoes, iora das linhas, e dizimar as f Heir as N, 

de teus guerreiros, 
cede-lhe lugar no combate e ordena a todos 

que se batam com o inimigo em refregas hrutais. 

Mas, quando Agamenao, ferido por uma langa ou tocado por 

uma flecha, 
saltar do carro, at entao Zeus te pora nas maos a forga 

de matar, ate o momento em que alcangares sua naus de betas proas, 

quando o sol se puser e a sombra sagrada vier (38) . 

Eis o limite que Heitor nao percebeu: cre-se sob a prote^ao definiti- 

ve de Zeus! E, repentinamente, parece perder todo o controle. De nada 

vale ser avisado por aquele que, a seu lado, desempenha o papel de Patro- 

clo, ou melhor, de Nestor, o leao Polidamas — um conselheiro que nao 

comete erros e que ve claro nos destines, — a confianga do chefe troiano e 

absolute (39). Nas mesmas circunstancias em que o "divino" Diomedes 

nao temia interromper o combate (40), ao verificar que a divindade 

Ihe era desfavoravel, Heitor continue a lutar sem hesitagoes. Assim, 

provoca sua propria morte, e, com ela, a ruina da cidade. 

Todavia, nesse descomedimento, de modo algum perde nossa sim- 

patia, pois se trata do resultado duma coragem excessiva; e os proprios 

(36). — u., xx, 438-440. 
(37). — Z/., XI, 186-194. 
(38). — Z/., XI, 202-209. 
(39). — Z/., XVIII, 285-309. 
(40). — 11., V, 596-606; VIIT, 139-156. 
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deuses tem pena dele e Ihe concedem como que um prazo (41). Ele evi- 

dentemente tem defeitos, — assim a vaidade de vestir as armas de Aquiles 

— Mas como essa vaidade e mais compreensivel que a de Agamenao, pois 

e consequencia duma grande vitoria, a qual, por sua vez, tambem con- 

tribui para cega-lo! E, na luta suprema com Aquiles, a morte do heroi 

e mais obra dos deuses, de Atena, que de Aquiles; tudo se conjuga con- 

tra ele (42) .Quanta diferenga entre aquele que se sabe querido dos 

deuses e o que sente pesar sobre si o peso do destino. No ultimo instance, 

Heitor sabe que deveria ceder aos deuses, seguir os tao desprezados con- 

selhos de Polidamas, retirar-se para dentro das muralhas de Troia. O sen- 

timento de honra, o temor das admoestagoes de seu conselheiro e da in- 

compreensao do povo sao mais fortes; e possivel que haja tambem, no 

instante em que ve como foi enganado pelos deuses, um certo aban- 

don© diante da fatalidade (43) . Este heroi nao tem humildade, mas esta 

bem proximo de nos. 

Nas fungoes de chefe, Homero opoe Heitor a Agamenao: aquele 

tem todas as preocupagoes e todas as dificuldades. Bem mais que o 

Rei dos aqueus e um estrategista e homem de agao. Todavia, Homero 

nao hesita em mostrar como os chefes tem fraquezas, eles em cujos om- 

bros cai todo o peso da decisao (44). Como heroi, o poeta opoe Heitor 
a Aquiles. Ve-se todo o efeko que soube obter desse duplo paralelo. 

Atribui-se-lhe fama de fujao e covarde. Certa- 

Paris mente este filho de Prlamo, causa dessa longa guerra, 

de modo algum se mostra apressado em partir para 

o combate, e Heitor tem muito trabalho ao ir procurarlo e conduzi-lo ao 

campo de batalha. De vez em quando, apresenta-se como um matamou- 

ros e se pavoneia na muralha de Troia: mas na luta com Menelau, perde- 

ria a vida se Afrodite nao o protegesse (45) . E o favorito da deusa, tanto 

e verdade que a afeigao dos deuses nao e "merecida", nem pela core gem 

nem pela virtude. Na maior parte das vezes, Paris permanece a margem 

da luta, seu lugar e ao lado de Helena. Ja se perguntou como seria possi- 

vel que uma personagem cujo valor guerreiro e certo — ele o prova em 

determinados mementos (46) — pudesse ser capaz de tanta covardia! 

 r — 
(41). — ll.t XVII, 201-208. 
(42). — II., XXII, 224-246; 276; 289-296. 
(43). — IL, XXII, 99-130. Em certo momento, Heitor ouviu Polidamas (XIII, 730), mas 

apenas por alguns segundos. 
(44) . — Seria preciso ajuntar ainda todos os acontecimentos identicos que sobrevem tanto 

a Agamenao como a Heitor: o ferimento ligeiro por um golpe de langa no primeiro, 
por uma pedrada no outro, ou ainda, a maneira, tanto num como noutro, de tratar 
seus aliados (canto, IV e XVTl, 142). Tudo isso nao pode deixar de ter sido de- 
sejado pelo poeta! 

(45). — II., VII, 330-447. 
(46). — II., VI, 512-519; XIII, 767-777. 
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Seria incoerencia do poeta? Paris herdou o carater do deus que sempre 

acompanha a deusa da Fecundidade: este deus subaltern© e um fraco; seu 

papel essencial e> como o de Paris, viver na intimidade da deusa. Homero 

faz de Paris o homem amoroso por excelencia, e que nao pode resistir 

a paixao que os deuses Ihe inculcaram. It uma especie da paixao fatal 

que o ceu Ihe destinou sem que ele tivesse outra possibilidade de escolha. 

Eis um dom do ceu que nao Ihe e permitido desprezar (47). Troia 

detesta-o e, no entanto, seus concidadaos parecem compreende-lo: Nao, 

dizem eles, 

nao se dove censurar nem os troianos, nem os aqttetts de 

boas perneiras, 

se, por causa dessa mulher, soiretn tao longos males. 

Ela tem assombrosamente o ar, quando vista de frente, das deusas 

imortais (48). 

Tendo conquistado a sua "deusa" nada mais interessa a Paris senao 

conserv,a-la. Para tanto, sao-lhe necessarias a vida e a salvaguarda de 

Troia. Ele so luta num caso extremo, quando Troia corre perigo, quando, 

por conseguinte, seu amor esta, ameagado. E hostil a qualquer compro- 

misso que possa resultar em devolver a Menelau aquela que Ihe arreba- 

tou (49). Por essa mulher e capaz de suportar tudo, ate o desprezo e 

as palavras mais asperas: julga-se um "incompreendido", e e isto que Ihe 

provoca aquela dor, a colera de que fala no canto VI (50) . Nao e nem 

covarde, nem fraco: Minha mae, diz a Heitor (51), 

 minha mae nao fez de mim um fraco completo. 

N6s te seguiremos, cheios de ardor, e garanto 

que nossa coragem nao tera desfalecimentos, enquanto 

dwarem nossas forqas. 

Acima de suas forqas, nao ha homem que possa lutar, 

por mais vontade que tenha. 

Essa frase resume Paris: com o impossivel nada deve ser levado avante. 

Se ele se conserva a margem nao e por fraqueza, mas em virtude de 

um piano bem tragado. Sente uma especie de impossibilidade, a nao ser 

em casos bem determinados, de afastar-se daquela que e tudo para ele. 

Parece que Heitor compreendeu o irmao. Por mais que o chame "preten- 

(47). — II., Ill, 63-65. 
(48) . — IL, ni, 156-160. 
(49). — II., VII, 348-362; XI, 123. 
(50). — //., VI, 335-336. 
(51). — II., XUI, 777 e 785-787. 
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cioso, conquistador de mulheres e subornador", (52), conhece as pala- 

vras que podem excita-lo e, quando Paris o acompanha ao combate, Ihe 

diz (53): 

Pohre louco! Nao ha homem que, sendo justo, 

possa diminuir ten valor no combate; es um bravo. 

E de propotito que afrouxas e te esquivas. Mas meu coragao 

se aflige quando ouco ultrages dirigidos contra ti, 

provenientes dos troianos que, por tua causa, tem tantas miserias. 

Que diferenga entre os dois irmaos! Mas tanto um como outro de- 

monstram a mesma obstinagao que e um trago de familia, obstinagao que 

causara a derrota de Troia. 

Que desprezo Paris merece ate de seus inimigos, ainda quando fere 

um heroi poderoso como Diomedes que Ihe proclama (54): 

AhJ o arqueiro! o insult ante! o homem vaidoso de seu cachos! 

o belo empreitador de donzelas! 

Se viesses expetfimentar-me, face a face, em armas 

nao encontrarias nenhumia ajuda em teu arco, em tua provisao de flechas. 

Por uma arranhadura na plant a de um pe, bem alto te vanglorias. 

Nao Ihe dou mais importancia que se uma mulher me tivesse 

tocado, ou uma crianga sem razao. 

Nao se conta o golpe proveniente dum fraco, dum homem que 

nao presta para nadal 

Bem diverso e o que acontece com os mei^s. Por menos que toque, 

meu dardo e penetrante, faz um morto na bora, . . . 

um morto que conta a seu redor mais aves que mulheres, 

Recordemos todas as reminiscencias da tradigao religiosa sugeri- 

das pela personalidade de Paris e teremos visto como este texto esta de 

acordo com o que podemos saber do heroi. Homero herdou da tradigao 

caracteres fixos; mas com que talento soube servir-se deles, opondo Hei- 

tor, amado dos homens, mas abandonado pelos deuses, enganado pelo 

destino, e Paris, odiado pelos homens, mas queridos dos deuses. Todavia, 

tanto a um como a outro igual sorte fatal esta definitivamente reservada. 

£ tambem um fraco este homem cuja esposa foi 

Menelau raptada. £ que ele tambem herdou o mesmo cara- 

ter original de Paris: esposo subalterno da deusa, nao 

pode ter forga muito grande. Mas sua fraqueza e completamente diversa 

(.52). — //., XIII, 769. 
(53) . — II., VI, 521-525. 
(54). . JJ,, XI, 385-395. Paris, neste texto, e um arqueiro; £ um tra^o que concorda 

pouco com a tradigao grega e que permite suspeitar em Paris uma origem estrangeira. 
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da de Paris; e o vencido na luta pela posse de Helena; e a essa fraqueza 

ainda se acrescenta uma outra: diante do belo Paris, que tem forga 

fisica incontestavel, Menelau e apresentado como um debil. Entretanto, 

esse fraco e um homem corajoso, sempre pronto a dar o maximo de si. 

Aceita a luta contra Paris alegremente (55), propoe-se a lutar com Hei- 

tor, quando todos os aqueus permanecem silenciosos e nao ousam aceitar 

o desafio (56). Propoe-se tambem a acompanhar Diomedes na expedi- 

gao noturna da Dolonia (57). E, quando e preciso defender o cadaver 

de Patroclo, ele heska, talvez, — pois tantas vezes Ihe afirmaram que e 

fraco! — mas chama Ajax para sustentar a luta. Portanto, jamais recusa 

o combate, ao contrario. De onde Ihe vem essa coragem? E que tem um 

profundo sentido da responsabilidade: 

Otivi-mie a^ora tambem, po/s a desgraga penetra mats (undo 

em men coracao. Qttero que, dentro em breve, sejam separados 

argivos e troianos. Ja sofrestes muitos males 

per minha disputa por causa de Alexandre, que dela foi o irdcio. 

Seja quern (or dentre nos aquele a quern estao reservados 

a morte e o destino, 

que morra. Mas que vos sejais, vos pelo menos desembaragados 

o mais rapidamente possivel (58) . 

E por causa dele que se luta; e por sua causa que tantos herois sao 

mortos; Menelau nao cessa de pensar nisso. Por causa disso, chega a 

perder o sono, a noite: 

  Nao mais 

o sono desceu sobre suas palpebras: contanto que nada acontega 

a esses aqueus que, por ele, de la da amplidao do mar, 

a Troia vieram, resolutos aos arduos combates (59) . 

Ele reflete, jamais abre a boca em vao: "poucas palavras, mas que 

soam bem", como diz Antenor (60). Seus conselhos sao excelentes. E 

ele a origem da expedigao noturna (61). Quando Ulisses ferido pede 
auxilio, quern mais o socorre a!em de Menelau, de ouvido sempre alerta? 

Consigo leva Ajax em auxilio daquele (62) . Tambem a ele Ajax recorreu 

(55) . — 11., Ill, 97 e ss. 
(56). — 11., vn, 94. 
(57). — 11., X, 230. 
(58). — 11., Ill, 97-102. 
(59). — 11., X, 25-28. 
(60). — 11., Ill, 214. 
(61). — 11., X, 37-41. 
(62). — 11., XI, 463-472. 
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para exortar os aqueus num momento perigoso, como sendo o homem 

que e mais ouvido, que tern autoridade (63). 

Entao podemos perguntar porque Menelau e sempre vilipendiado. 

Agamenao representa-o como um homem sem ideias, que e precis© em- 

purrar a luta (64), e Nestor esta sempre pronto a fazer-lhe mil censurar. 

Esse homem tern- forga fisica, e evidente: seus ombros sao largos, e perto de 

Ulhses tern bela aparencia (65). De sua garganta sai voz estrondosa, 

capaz de dar nova coragem aos aqueus: e "Menelau, do poderoso grito 

de guerra" (66). Quando combate com Paris, sua langa penetra o escudo 

do troiano, ele agarra Alexandre pelo elmo, fa-lo cair (67). Suas faganhas 

nao sao despreziveis e seus golpes sao poderosos (68). Mas toda vez que 

Menelau se adianta, Agamenao age para que seu irmao nao seja escolhi- 

do, Quando ele quer enfrentar Heitor Agamenao se interpoe: 

louco, Menelau descendente de Zeus! e nao cabe em ti 

tal locura. Resigna-te custe o que custar, 

e renuncia, aceitando um desafio, a combater um mais iorte do que tu, 

O proprio Aquiles, na batalha em que o homem conquista a gloria, 

teme encontra-lo, embora seja cem vezes melhor do que tu (69). 

Quando Menelau e ferido, o rei fica transtornado e e precise recor^ 

rer ao medico para esse ferimento insignificante (70) . Agamenao age 

como chefe que protege sua casa. Menelau e a razao de ser da guerra; 

se ele desaparecer, nao mais havera motive para continuar a reclamar 

Helena, a guerra nao tera mais sentido. Eis o que explica a conduta do 

Rei. precise apresentar Menelau como um fraco, incapaz de partici- 

par de expedi^oes dificeis para nao expo-lo; pois ele, por si, prefere estar 

perto do perigo. Resultado dessa atitude e que Menelau acaba por du- 

vidar de si mesmo. Torna-se um fraco por persuasao e, completamente, 

o oposto de Paris e de seu irmao. 

Eis uma passagem que resume o carater de Menelau (71): 

Ah! desgraga! se deixar estas belas armas 

e Patroclo, que ai jaz por minha causa. 

(63). — 11., XVII, 237. 
(64). — Jl., X, 120 e ss. 
(65) . — 11., HI, 210. 
(66). — II., XVII, 246. 
(67). — II., Ill, 355 e ss. 
(68). — II., XIII, 581 e ss; XIV, 516-519; XVII, 19-60. 
(69). — II., VII, 109 e ss. 
(70). — II., IV, 148 e ss. 
(71). — II., XVII. 91-101. 
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{isto e para ele uma especie de "leit-motiv,,). 

Temo que alguns danaos o interpretem ma/, se virem tal fato. 

Mas, se eu sozinho for combatente Heitor e os troianos, 

pela honra, temo ser envolvido, completamente so, por 
uma multidao , ., 

f Mas por que meu coragao deve assim disputar? 

Quando um homem apesar dos ceus, pretende 
lutar contra um guerreiro 

que um deus protege, nao e preciso muito tempo para que, sobre ele, 
grande adversidade desabe. 

Nenhum dos danaos interpretara mal o fato de me ver 

Ceder o lugar a Heitor, uma vez que Heitor combate 
por vontade dos deuses. 

Prudencia, reflexao, consciencia muito exagerada de sua fraqueza, 

— ja tantas vezes Iho disserara — mas tambem senso de responsabi- 

lidade. Que fara ele? Abandonar o combate? 

Seu coragao vatente gela-oe em seu intimo, e ele se afasta com pesar. 

Mas eis que ve Ajax, chama-o e, com este, reinicia a luta. 

Se ainda se acrescentar que muitas vezes o heroi sente piedade 

de seus inimigos e que esta pronto — se Agamenao nao intervier — a 

conceder a vida aos que lha suplicam (72), ver-se-a que riqueza psico- 

logica aparece nessa personagem o que so e revelado, a pouco e pouco, a 

um leitor arguto (73). 

A esposa de Heitor aparece pouco no poema. 

Andromaca A finalidade do poeta nao e outra senao faze-la in- 

'tervir para dar maior precisao ao carater de Heitor. 

Quanta simplicidade nessa mulher amante, para quern o esposo e tudo! 

O coragao Ihe diz que o destine de Troia e funesto, ela pressente a derrota, 

a morte de Heitor, sua escravidao. Entre lagrimas expoe o tema conti- 

nuo de seus pensamentos, e um sorriso Ihe ilumina o rosto, quando ve o 

filho sorrir ao guerreiro. Andromaca quer dissuadir o marido de um com- 

bate que sabe Ihe sera fatal Mas percebe-se que esta convicta de falar 

em vao. Acaso nao conhece a obstinagao de Heitor (74)? 

(72). — IL, VI, 51-54. 
(73). —( Veja todo o estudo de F. Robert sobre Menelau, op. cit., pp. 236-249. & inte- 

ressante notar sua at'tute com Antxloco que, na corrida de carros, Ihe prejudicou 
a agao. (XXIII, 603). 

(74). — IL, VI, 407 e ss. 
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Seus acentos sao comoventes; ela sabe encontrar as palavras ao 

mesmo tempo profundas e simples: 

Heitor, es para mim ao mesmo tempo am pai, mae digna, 

am irmao; e acima de tado am jovem esposo. 

Vamos! Desta vez tern piedade e permanece la sobre a muralha. 

Homero consagra-lhe uma cena inteira por ocasiao da morte de 

Heitor. Ela nada sabe e tece no fundo do palacio, sempre cheia de aten- 

^oes para com o esposo: 

Acaba, na casa, de ordenar as servas de belos cabetos 

que ponham no fogo am grande tripe, para qae Heitor 

encontre am banho qaente, qaando regressar do combate. 

Pressentimentos, a palidez do medo, a vertigem passageira, os 

lamentos, de tudo o poeta fala longamente. Ela chora por si, mas prin- 

cipalmente pelo filho, pelas desgragas que o esperam. E o proprio nome 

do filho, Astianax, fa-la voltar ao pensamento do esposo abandonado 

sem sepultura, de quern ela nao podera cuidar (75). No dia dos fune- 

rals, enquanto sustem a cabega do marido, com que simplicidade fala 

da grandeza do chefe e como e delicada a sua ultima queixa: 

Heitor, principalmente a mim nada mais restara qae dores terriveis, 

nao teras, morrendo, de tea leito a mim estendidos os seas bragos. 

Nao me teras dito ama palavra cheia de signiiicado, qae para sempre 

eu possa recordar dia e noite, vertendo lagrimas . . . (76) . 

Homero pinta discretamente esse carater feminino sem deter-se mais 

do que o necessario. Em algumas cenas faz dela uma personagem viva 

para sempre. Andromaca, desesperada, na muralha (77); Andromaca 

que suplica ao esposo que, ao menos, tenha compaixao dela e do filho; 

Andromaca coberta de lagrimas, diante do cadaver de Heitor (78). 

Nao previra tudo isso, enquanto orava a deusa? 

£ no mesmo canto VI que o poeta poe em oposi- 

Helena gao as duas mulheres, Andromaca e Helena. Uma 

e a esposa legitima, calma e conformada, que so 

pede o afeto do marido sem jamais dissuadi-lo do dever; a outra, a aman- 

(75). — XXII. 437-515. 
(76), _ XXIV, 741-745. 
(77). — j/., VI, 369-389. 
<78). — II., XXIV, 723 e ss. 
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te, a criatura de Paris, subjugada pela paixao, por essa paixao que afasta 

o proprio Paris de seus deveres. 

Que belo achado ter sabido colocar Helena em presenga do primei- 

ro marido, do alto da muralha, te-la feito testemunha do combate entre 

o esposo e o amante! (79). Ai ela sentiu-se novamente atraida por Me- 

nelau: perversidade, inconstancia de carater ou remorses? Ja se pode 

considera-la uma maniaca de remorsos. Mais simplesmente, ao rever 

todos os aqueus com que outrora convivera, em seu palacio de Esparta, 

e que aponta ao sogro com tanto orgulho, ela se esquece dos dez anos 

decorridos, comega a devanear e pensa na filha, nas suas companheiras, 

naquele tempo de outrora, que Ihe parece ja tao irreal que ela chega a du- 

vidar da realidade: et ttot1 tyv ye. Sente-se, novamente, como a mulher 

de Menlau, do fraco Menelau, a quern admira por ousar medir-se com 

o galhardo guerreiro que se apresenta diante dela, revestido com suas 

armas. 

E com certa dificuldade que consente em voltar a realidade, quando 

a deusa quer reconduzi-la para junto desse covarde que e o seu segun- 

do marido, e ela responsabiliza a deusa pelo destino que a tomou tao 

desprezivel. Mas sabe que, ao ver de novo Paris, novamente se apaixo- 

nara por ele; o amor torna-a, por assim dizer, uma coisa dele; e um amor 

pelo qual nao se sente responsavel e que a possui inteiramente. 

E por isso ela se despreza. Sabe que seria preferivel para si propria, 

para Troia e para muitos aqueus, que jamais tivesse vivido! Chama-se 

de cadela, lamenta nao ter como esposo <cum bravo, capaz de sentir a 

revolta, as afrontas repetidas dos homens,,. E responde a Heitor, quando 

este Ihe vem pedir que interceda junto de Paris para que ele tome par- 

te na batalha iminente: "Mas ele nao tern nenhuma vontade firme, nao 

a tera jamais!" (80). Ja e a aceitagao da defecgao do esposo. 

Nao Ihe faltam criticas no palacio. Mas tern dois defensores, o velho 

Priamo: "meu sogro, este era para mim como um pai" e Heitor, tao 

compreensivo para com Paris. Assim, sobre o cadaver de Heitor, ela 

tanto pode chorar por si como por ele; 

Eras tu que sabias conte-los, persuadindo-os com teus conselhos, 

tua dogura e tuas palavras apaziguadoras .... 

De ora em diante, na vasta Troade, ninguem havera que 

me testemunhe 
qualquer estima ou amizade: todos so me tern horror (81). 

A proposito da origem da personagem que e Helena, ja vimos uma 

explicagao religiosa do seu carater. Mas Homero parece insistir sobre 

sua nao culpabilidade. O velho Priamo diz, com afeigao: 
 *— 
(79). — 11., m, 121 e ss. 
(80). — 21., VI, 344-358. 
(81). — 11, III, 162-166; XXIV, 77 e m.; 771-2; 774-775. 



176 OS CARACTERES DOS HEROIS 

Vem ca, minha filha, senta-te diante de mim . . . 

Nao es, para mim, causa de nada, so os deuses sao a causa de tudo: 

eles desencadearam esta guerra, ionte de lagrimas, com os aqueus, 

Os proprios chefes troianos — eles que "tem conhecimento" — nao 

tem censuras para a pessoa dela, mas lamentam as consequencias dessa 

luta de que ela e o objeto. Menelau tambem fala em vingar os sobres- 

saltos de revolta e os solugos de Helena. E ela mesma fala do pranto 

que a consome desde o dia em que foi raptada por Paris. Sua altercagao 

com a deusa Afrodite mostra bem sua tentativa de resistencia a paixao. 

Ela conhece a verdade: nao e mais que uma substituta da deusa, pois, de 

fato, e Afrodite que esta apaixonadamente enamorada de Paris. Mas a 

deusa sabe reconduzir Helena a razao e obriga-la a obedecer, tanto por 

meio de ameagas como pelos sentimentos que nela sabe provocar. Assim, 

pois, ha todo um aspecto misterioso na pessoa de Helena, tanto que 

Priamo sente medo quando se fala de tregua e de combate singular para 

a atribuigao de Helena ao vencedor: e o unico momento em que o vemos 

subir no carro e avangar na planicie. Neste momento, ha temor pela vi- 

da de Paris, que aparece como um filho favorito do velho rei, — e isto 

sem razao aparente — como tambem por Helena que se arrisca a preci- 

sar abandonar Troia (82). 

Mas se levarmos em conta todo o lado humano, vivo, tal qual Ho- 

mero o pinta nesse canto III, nao encontramos realmente, o carater mais 

complexo que o poeta conseguiu descrever? uma Fedra em que se 

sentem reunidas todas as conlradigoes: pudor e sensualidade, orgulho e 

humildade nos remorses. Tenta resistir as suas paixdes e imediatamente 

sucumbe diante delas. Antes de tudo, e a muher que encarna a desgraga 

e a provoca por onde quer que passe; e, no entanto, tem sede de pureza, 

da simples vida familiar, de todo aquele passado em que fora realmente 

feliz. Embora maldizendo seu destine, ela consente em vive-lo, entrega-se 

a ele. Mas ainda em meio aos beijos, e possivel sentir que esta conciente 

da desgraga que a envolve cada vez mais fortemente. 

Riqueza psicologica, mas como tais caracteres femininos nao sao 

auto-suficientes, o poeta nao se detem no estudo deles: quatro cenas bas- 

tam para tragar —mas com que amor! — o carater de Helena, tres 

para opor-lhe o de Andromaca (83) . Apesar de sua beleza, tais tipos 

nao tem a complexidade dos caracteres dos herois que o poeta se em- 

penhou em pintar, com sucessivas pinceladas, num grande numero dfe 

oposicoes e correspondencias, assim como Nestor ou Ajax, Glauco ou 

Diomedes. 

(82). — 71., I, 590; III, 156-165; 176; 259 e ss.; 390-420. 
(83). — Veja II, III, 121-244; 383-448; VI, 342-368; XXIV, 761-826. E, de outro lado, VI 

369-502; XXII, 437-515; XXIV, 732-746. Veja tambem J. A. Symonds, Studies 
of the greek poets, London, 1893, pp. 108-143. 
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Na Odisseia nao aparece menor numero de caracteres. Terao qual- 

quer semelhanga com aqueles que ja conhecemcs na Iliada? Helena re- 

gressou a Esparta e voltou a ser a esposa de Menelau, esposa apaziguada, 

que se arrepende das faltas cometidas: 

Ja o meu coracao se contentou e eu five o desejo de voltar 

ao lar, e chorava a loucura em que Afrodite 

me precipitou, quando para la me arrastou, longe da minha 
terra natal, 

arrebatando-me da minha filha, de meus aposentos e do meu esposo, 

que nao e inferior aos outros tanto pelo espirito quanto 

pela aparencia (84). 

Reencontramos a Helena da Iliada, com os mesmos remorsos e, ao 

mesmo tempo, com um sentimento de nao-culpabilidade e da inexorabi- 

lidade do destine que compartilhou com seu amante, Paris. Alias, e uma 

hbspedeira perfeita e seus votos por Telemaco sao verdadeiramente mater- 

nais (85). 

Menelau parece ter esquecido tudo acerca da aventura da esposa; 

e ainda um trago de sua bondade, ou talvez de sua fraqueza. Permane- 

ceu fiel as amizades, a afeigao pelo finado Agamenaq. Percebe-se nele 

mais forga, agora que esta entregue a si mesmo, tendo desaparecido a 

tutela fraterna (86); mas ainda pensa naqueles que, por sua causa, per- 

deram a vida na guerra troiana. 

O velho Nestor sempre se mostra tao sabio quanto antes em seus 

conselhos. Transfere a Telemaco a afeigao destinada aquele que era 

seu companheiro nos sabios conselhos dados a Agamenao. Ainda con- 

serva o mesmo prazer em narrar amplamente suas memorias (87), em- 

bora elas nada possam informar a Telemaco sobre a sorte de seu pai. 

Todavia, e ele que o envia a Menelau que foi o ultimo a regressar de 

Troia, e que dara alguma esperanga ao filho de Ulisses, "Assim, e ele 

cuja opiniao sempre parecia a melhor" (88). 

Como ultima personagem da Iliada cuja vida 

Ulisses continua atraves da Odisseia, Ulisses permanece um 

homem fiel ao seu primitivo carater. Diante de 

Troia era a alma do exercito. Como acontecia com Nestor, nada Ihe 

(84). — 0</., IV, 259-264. 
(85). — Um estudo interessante sobre o carater de Helena foi feito por G. Tronquart, Bulle- 

tin de VAssocietion Guitlaume Bude, 1953, 4, pp. 28-42. 
(86). — Od., Ill, 255-256; IV, 90-100. 
(87). — Od., IK, 103-328. 
(88). — II., IX, 94. 
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causava espanto, nem mesmo as deficiencias do rei (89), pois la esta- 

vam eles para remedia-las. Tinha para isso nao a galhardia (90), mas 

a inteligencia, subtileza e o que faz os condutores de homens, o dom da 

palavra: 

Apenas deixava a ^rancfe voz sair do peito, 

com palavras que caiam como ilocos de neve no inverno, 

nenhum mortal, nesse momento, podia lutar contra, ele, 

assim diz Antenor (91). Profundamente psicologo, tem o poder de mo- 

vimentar as massas. Habil que e, escolhe Diomedes para acompanha-lo 

na expedigao noturna (92). Aquiles e o valor, Ulisses e a ponderagao; 

e os proprios deuses nele se desembaragam da preocupagao de emendar 

as situagoes. Pode-se julgar a diferenga entre os dois homens na cena da 

Querela: Ulisses, como Ajax, como Aquiles, es'ta ameagado por Agame- 

nao: o Rei pretende indenizar-se com as suas partes respectivas (93), 

Aquiles reage, Ulisses espera, pois conhece o seu homem; e mais tarde, 

quando se tratar de enviar uma Embaixada ao heroi, ainda e Ulisses o 

escolhido por Agamenao: ele pode falar melhor do que qualquer outro 

(94). 

Na Odisseia, Ulisses torna-se o heroi paciente. Nao perdeu nada de 

sua habilidade ou astucia, ao contrario. Revela-se indomavel apesar das 

vicissitudes. Tudo se encarniga contra ele, acontecem-lhe os fatos mais 

extraordinarios. Vitima do destino, mostra-se sob novo aspecto: o ho- 

mem profundamente ligado a patria, ao lar. Nada pode desvia-lo, a nao 

ser a magia duma Circe (95), ou a vontade duma deusa (96); e ainda 

assim, indiferente aos desejos e cuidados de Calipso, chora o dia inteiro, 

o rosto voltado para o Oriente, em diregao a sua Itaca (97). Quando, 

por fim, gragas ao auxilio dos deuses, conseguir regressar a ilha, outra 

provagao o espera, nao menor que a primeira. Para castigar os preten- 

dentes, ele se preparara imediatamente; e, desta vez, a astucia compensa- 

ra a forga dos inimigos. Habil, observando, analisando os que estao a seu 

redor, agindo astuciosamente com uns e outros, prepara-se para tragar 

um piano de agao e, em seguida, executa-lo. o heroi extraordinario 

para quern nada e impossivel. 

(89). — //., X, 147. 
(90). — IL, XH, 210-211; 216-217. E, no entanto se adtnira a sua beleza CM., Ill, 824. 
(91). — I/., Ill, 221-223. 
(92). — IL, X, 242-247. 
(93). — IL, I, 147-148. 
(94). — IL, IX, 225-306. 
(95). — OA, IX, 467-485. 
(96). — OA, I, 56-59; V, 152-161; 215-220. 
(97). — OA. II, 94-110; XVIII, 281-283. 
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Afetuoso para com o filho a quem logo se revelou, admirador de 

Penelope que usa de meios dignos dele para adiar a decisao ou recupe- 

rar os bens (98), sabe conter-se ate o fim para que nada prejudique o seu 

piano. Enfim, tem uma piedade que sempre o dirige aos deuses: quer 

sentir-se seguro de que age em plena conformidade com Zeus. Entre- 

tanto, e precise dizer que o auxilio de Atena nao Ihe falta. Ela esta 

sempre presente, pronta a dar um conselho, a agir se for precise. 

Ainda ha outro trago que encanta no carater de Ulisses: dez anos de 

guerra, dez anos de luta contra a natureza e Posidao nao endureceram o 

seu coragao. Bom para seus navegadores, delicado com a jovem Nausi- 

caa, nas provagoes parece sempre capaz de sofrer, como capaz de apre- 

ciar e amar aqueles que, como Eumeu, Ihe permaneceram fieis. A vin- 

ganga nao obscureceu a sua alma: e uma necessidade que, na agao, Ihe 

parece doce. Mas o que deseja e reconquistar a calma e ficar de posse de 

tudo que esperou, de tudo aquilo por que lutou durante tanto tempo. 

Igual fidelidade encontra-se em Penelope. Du- 

Penelope rante dez anos espera o esposo sem deixar-se en- 

fraquecer pela profunda tristeza, permanecendo a 

rainha bem adornada, desejada pelos pretendentes, mas que so quer ser 

desejavel a Ulisses, quando este voltar, se voltar. Empregou todos os 

estratagemas para adiar indefinidamente uma resposta as mais exigentes 

solicitagoes dos Pretendentes. Passaram-se os anos, Telemaco cresceu 

e Ulisses nao voltou (99). Quando, afinal, Ulisses se acha diante dela, 

quando as Provas do arco, o castigo dos Pretendentes, as proprias decla- 

ragoes demonstram claramente quem ele e, Penelope revela a mesma 

prudencia, a mesma habilidade que seu esposo ao dissimular-se depois 

de chegar ao palacio (100). Serao necessarias novas provas intimas de 

sua personalidade para que ela consinta em reconhece-lo (101). Ha co- 

mo que um paralelo intencional entre a agao de Penelope e a de Ulisses: 

astucia, desconfianga a servico de igual tenacidade. 

Ja se pretendeu que seu jogo com os Pretendentes era amblguo: seria 
mais simples dizer-lhes a verdade. £ desconhecer o quanto Homero es- 

tava limitado pela tradigao dos Esponsais de Ulisses, da qual se utilizou 

(102). o carater tradicional de Penelope que o poeta descreve. Pes- 

(98). — Od., 11., 93-110; XVIII, 281-3. V. Berard estranhou profundamente a passagem da 
Odisseia em que Penelope ousa pedir presentes aos Pretendentes, e ainda mais, parece, 
diante do contentamento cheio de admiragao de Ulisses. £ julgar de acordo com a 
mentalidade modema, que nao era a daqueles chefes, dosos de sua propriedade, de 
sua riqueza. 

(99). — Od., XIX 530 e ss. 
(100). — A. Severyns dedicou belas paginas ao estudo psicoldgico de Penelope, op. cit., II, 

152-160. 
(101). — Od., XXIII, 173-204. 
(102). —— Certas reflexdes sao mais pr6prias duma jovem noiva do que duma esposa. Od., XIX, 

576-581. 
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soal ao poeta e certamente a reaQao da mae diante do filho que cresceu, 

Penelope sempre ve em Telemaco uma crianga, mas este ja se tornou 

um adolescente e, bruscamente, da a entender a Penelope que, dai por 

diante, as decisoes devem partir dele. Nem Penelope, nem os Pretenden- 

tes haviam esperado por isso. 

Embora guiado pela tradigao, o poeta, na cena do reconhecimento e 

principalmente na do encontro de Penelope com Ulisses, sabs achar to- 

nalidades simples e profundas que muito comovem. 

No estudo dessa personalidade encontraremos novamente o proces- 

so homerico da oposigao de caracteres. A Penelope fiel que sabe repelir 

os Pretendentes, o poeta opoe, desde o inicio do poema, Clitemnestra que 

trai o esposo; e o tema reaparece em quatro passagens diferentes, no 

decorrer da obra. Serve-lhe de introdugao; depois Nestor narra longamen- 

te a cena cruenta no palacio de Argos; o mesmo episodic e retomado lon- 

gamente na Evocagao das Sombras, quando com* o elogio de Penelope por 

Anticleia contrabalagam as invectivas de Agamenao, e enfim no ultimo 

canto, na nova evocagao de Agamenao. Viu-se nesse episodic uma das 

chaves da Odk'sseia (103) . 

Enquanto que os caracteres de Ulisses e Pene- 

Telemaco lope sao profundamente tributaries da tradigao epica 

anterior, ja se pretendeu ver em Telemaco e Nausi- 

caa quase duas criagoes de Homero. 

Ja se disse que a Telemaquia se inspirava num poema anterior a 

propria lliada (104) . Homero fez de Telemaco uma personagtm essencial 

£ ele que precipita a agao, ata o drama, provoca a crise e obriga a uma 

decisao. Ha anos Penelope tergiversa. Agora vai descobrir que Tele- 

maco ja nao e uma crianga. Toda a Telemaqtria se resume nisto: a pas- 

sagem do jovem Telemaco a idade adulta. file passa a tomar decisoes, 

convoca os Pretendentes, expoe-lhes seu piano. Faz tudo como um jo- 

vem adolescente, sem experiencia: nao sabe ainida disfargar. Quando se 

opoem as suas decisoes, tern vontade de chorar, procura o socorro da di- 

vindade desconhecida que o aconselhou. Homem e menino a um so tem- 

po. E Penelope fica surpresa ao se ver repreendida por ele: 

(103). — Od., I, 33-43; III, 255-277; XI, 422-434; 452; XXIV, 96-97. Alem do elogio por 
Anticl£ia, Od., XI, 181-186, ver tambem o seu encomio por Agamenao, Od., XI, 
446-451. feste tema de fidelidade explica um outro episodio da Odisseia, o dos 
amores de Ares e Afrodite cantados pelo aedo. £ uma nova ilustragao do processo de 
oposigao, os pr6prios deuses opondo-se aos dois espdsos fieis. A Od'sseia nao acaba tam- 
bem com uma oposigao? Penelope, ao evocar os aconteciznentos que Ihes causaram, a 
ela e ao esposo, uma longa separagao, rememora a lembranga, da Helena que apa- 
receu tao ajuizada neste poema, por ocasiao da viagem de Telemaco; e, ainda desta 
vez, a infidelidade, causa de tantas desgragas, se opoe a sua propria fidelidade, que 
afinal Ihes da a felicidade. (Ocf., XXIII, 216-224). 

(104). — Ver pp. 134 e ss. 
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Mae, por qxie recusas ao amavel aedo 

encantar-nos, segttndo a inspiragao de seu espjrito? 

Nao, os divinos aedos 

nao sao a causa de teus irdortunios: e Zeus esta causa, 

ele que distribui 

aos miseraveis mortais o que deseja para cada um .... 

Tem suficinte dornmio sobre teus pensamentos, sobre teu coragao, 

para ouvt-lo, 

Ulisses nao ioi o unico que perdeu o dia da volta 

na Troade: quantos outros homens la pereceram. 

Retira-te aos teus aposentos, retoma as tuas ocupagdes, 

a tela e os bilros; ordena as tuas criadas 

que se ponham a trabalhar. A palavra e o quinhao dos homens 

em geral, e sobretudo o meu, se ha alguma autoridade 

neste palacio (105). 

Nessa passagem nao ha cambiantes, tudo e muito violento. Como e 

bem o sinal de um adolescente! E e tambem sua primeira manifestagao 

publica. Fala de seus pianos aos Pretendentes que, "admirados com a cora- 

gem do jovem, olham-no com espanto, mordendo os labios". Eles sentem 

o perigo que representa Telemaco para os seus pianos e dai a conspira- 

gao. Mas que uso fara Telemaco dessa autoridade que se arroga? A con- 

selho da deusa Atena, que dessa forma o afasta do ambiente perigoso, 

decide partir em busca de noticias do pai esperado. Isso nao Ihe ensi- 

nara muita cousa. Mas, pelo menos, ficara certo de que o heroi ainda 

esta vivo, que e prisioneiro duma deusa e so pensa no regresso (106). 

Durante a viagem o jovem toma conciencia de si mesmo; escapa a 

mesquinhez da corte de Itaca, ao ambiente deleterio criado pela situagao 

anormal e que o revoltou quando abriu os olhos da adolescencia para 

tal espetaculo; e sobretudo, e tratado como filho de Ulisses por seus hos- 

pedes. Voltara da viagem, instruido, com seguranga, confianga em si, 

pois encontrou amigos. 

De volta a Itaca, por fim encontra o pai de que ja se falou tanto: 

a principio hesita, mas, logo, sao os abragos e as lagrimas. Depois, ad- 

mira a coragem do pai que nao conhecia e, diante dele, se sente de novo 

uma crianga (107): 

Pai, em seguida conheceras minha alma: nela, eu creio, 

nao encontraras desatinos. 

As palavras sao belas. Depois^ seu regresso a cidade e cheio de dignida- 

de. Nao diz a Penelope uma palavra de sua viagem enquanto ela nao de- 

(105). — Od., I, 346-359. 
(106). — Od., IV, 555-560. 
(107). — Od., XVI, 309-310. 
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monstra a calma duma rainha; com os pretendentes, patenteia certa arro- 

gancia. Suas decisoes sao precisas; Ulisses e confiado a Pireu bem como 

o tesouro que trouxe da viagem, e, em suas razoes, Telemaco revela ate 

real insolencia para com os pretendentes (108): 

£ possivel que, no palacio, os fogosos pretendentes 

me mat em a traigao e que todo o meu patrimonio seja 

por eles partilhado; 

tenho mais prazer em deixar a ti o proveito, antes que 

a qualquer deles 

No banquete, da ordens e, quando ouve a mae desejar, ao longe, a 

puni^ao dos pretendentes, e censura-lo por nao ter intervindo em defesa 

de Ulisses, o mendigo e seu hospede (109), como um garoto, nao pode 

conter um espirro, provocando o riso da mae; as razoes que evoca para 

sua conduta nao sao as de um menino ralhado, mas de alguem que con- 

sente em dar motives, — que alias nao convencem — e nem mesmo pro- 

cura torna-los valiosos: nao percebe que sua conduta deve parecer insus- 

tentavel? ele tambem que, indiretamente, provoca a decisao de Pene- 

lope e a Prova dos Machados (110): 

Enquanto meu filho era menininho e ainda ingenuo, 

nao me era possivel casar-me com outro esposo, abandonar a casa. 

Agora que e mpgo e ja entrou na idade da adolescencia, 

ele mesmo deseja que eu abandone este palacio, 

tanto se irrita ao ver os bens que os aqueus Ihe devoram! 

Penelope jamais pensara nisso, ela propria o afirma. £ a transfor- 

magao de Telemaco que provoca a decisao materna. Eis ai a explicagao 

daquilo que ja foi considerado como uma incoerencia de Penelope. a 

propria evolucao do carater de Telemaco que impele o poeta a este 

momento em que a agao atinge seu ponto culminante: a crise de alma 

na mae, que e tambem Penelope, determina a Vinganga de Ulisses e, 

assim, o desenlace. 

Se o adolescente ainda se revela em Telemaco, na vaidade pueril 

que demonstra quando, para a Assembleia, vestiu suas mais belas roupas, 

ja e o homem que, dai por diante, vai agir. file repreende vivamente 

a mae quando ela tergiversa e ainda pede a Ulisses novas provas (111). 

E quando Ulisses Ihe manda matar as servas infieis e impudicas a espada, 

Telemaco age segundo sua cabega e prefere nao macular-se: enforca as 

(108). — 0<f., XVII, 79-81. 
(109), — Od., XVII, 538-548. 
(110). — Od., XIX. 530-534. 
(111). — Od., XXIII, 32 e 110 
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servas, deixando que a morte realize sua obra; e livremente que inter- 

preta as ordens paternas. 

Assim, de uma personagem que nao devia ser nova nas epopeias- 

anteriores, o poeta criou um tipo quase essencial, senao quanto aos pro- 

prios acontecimentos, pelo menos para explica-los e dar-lhes verossimi- 

Ihanga. Parece que e dele -todo o estudo psicologico do heroi. 

Observagao identica se pode fazer quanto a Nau- 

Nausicaa sicaa. Todos os criticos concordam em ve-la como 

criagao do autor do canto VI. Jamais foi criada uma 

personagem tao pura, tao simples. E e como que uma segunda forma de 

carater de Telemaco, embora pertenga a um so episodic. Na Telemaquia 

vimos o despertar do jovem rapaz para a vida de homem; eis o desper- 

tar da jovem donzela para o amor. O criador da Nausicaa, e evidente, 

foi o mesmo poeta que deu a Telemaco esse carater. 

A deusa Atena foi inspirar Nausicaa como ja inspirara o jovem 

Telemaco. Em um, despertou o orgulho de ser filho de um pai como 

o seu; chamara sua atengao para os fatos e a agao dos Pretendentes, sua„ 

infamia; enfim, ela Ihe havia sugerido agir como filho de Ulisses. Aqui,, 

ela revela a jovem donzela que ja e nubil, que e preciso pensar em ca- 

samento, preparar-se, ornar-se. E Nausicaa assustada, radiante ao ver a 

perspectiva desse amanha com o qual sonham todas as donzelas, preci- 

pita-se para junto do pai; mas nao revelara o verdadeiro motivo de sua 

partida para o lavadouro: trata-se dss vestes dum irmao! Alcmoo nao 

e enganado por essa mentira; o bom rei conhece bem a filha, mas tern o 

cuidado de nao intimida-la, mostrando-lhe que ja penetrou em seus pen- 

samentos (112). Tudo e graga nessa narrativa: trabalho, banho, almogo 

campestre e jogos. 

E o pobre Ulisses aparece nessa cena idllica para semear a desor- 

dem. Todas fogem, menos a jovem princesa. E Ulisses e todo delicade- 

zas diante da donzela. Diz-lhe quern e o que espera dela, e faz-lhe. 

votos que correspondem exatamente ao que ela mais deseja, e que re- 

presentam o seu proprio ideal: um lar, um terno amor! Assim, quando 

Ulisses Ihe aparece, depois do banho, metamorfoseado pela deusa Atena^ 

Nausicaa diz as companheiras: 

Ouvi-mef servas de alvos bragos, ao desvendar met/ pensamento, .... 

Ah! se o esposo que me e destinado pudesse ter o sen nome! 

Se habitasse aqui, e aqui gostasse de Hear ... (113) . 

(112). — Veja F. Robert, op. cit., pp. 196-200. 
(113). — Ocf., VI, 239-241. 
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E conduzira o estrangeiro a cidade, mas, cheia de prudencia, nao quer 

ser vista em sua companhia: "Ha entre o povo muitos insolentes"., e 

poderiam dizer (114): 

Onde sera que ela o encontrou? Sera um esposo?. . . 

Boa coisa se, passeando, ela mesma procurou um mar id o!. .. 

Eis o que diriam, e isso me cobriria de vergonha. 

Eu propria me indignaria contra aquela que tivesse tal 

comportamento 

que, possuindo pai e mae, sem o consentimento deles, 

andasse, em companhia de homens, antes de tet celebrado 

suas nupcias, 

£ a linguagem da ingenuidade mesciada a prudencia. Ela fala mais do 

que deveria: ja e seu coragao que interpreta os fatos. Ela teria, na ves- 

pera, agido de maneira certamente diversa, pois seu coragao ainda nao 

estava despertado para o amor. 

Areta, logo depois da chegada de Ulisses, reconhece as vestes de que 

ele se recobre, e isso explica talvez sua circunspecgao. Nao profere uma 

palavra ao estrangeiro. So depois do banquete e que Ihe pergunta qual 

o seu nome e observa que as vestes dele pertencem a outros (115). E 

Ulisses que ja penetrou tambem na alma da jovem donzela, responde 

com delicadeza: Nausicaa estava com suas companheiras, que a mae 

nao tenha duvidas; e ele acrescenta (116): 

. .. estava la, semelhante a uma deusa; 

suplicavadhe; e ela nao perdeu uma nobre prudencia. 

Nao teria ousado esperar que, na sua idade, assim recebesse 

um estrangeiro; sempre os jovens tern a cabega leviana!. . . 

Se chegou sozinho, foi porque quis respeitar as jovens mogas. Mas 

a perspicacia de Alcinoo ja compreendeu tudo e, desta vez, ele o de- 

monstra: 

Queira Zeus pai, Atena © Apolo, 

que um heroi como tu, tendo os mesmos sentimentos que eu, 

tome a minha filha e chame-se o meu ^enro (117). 

Ulisses nao responde a tais votos. Quando, no dia seguinte, antes 

da partida, o heroi volta a sala, depois do banho, Nausicaa o ve: ela o 

admira e dirige umi ultimo adeus ao seu primeiro sonho de moga: 

(114). — Od., VI, 285-288. 
(115) . — Od., VII, 238. 
a 16). — Od., VII, 291-292. 
(117). — Od., VII, 311-313. 
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Adeus, nosso hospede, re^resisa ao pats de tem pais, conserva contigo 

a minha lembranga; a mim, em primeiro 
lugar, me deves a tua salvagao.. 

Sente-se quanto ha de nostalgia e saudade nesse adeus. As palavras de 

despedida de Ulisses nao sao banais: 

La longe, a ti, como a uma deusa, eu te oferecerei metis votes, 
sempre, cad a dia; pois, foste tu que me deste a vida, 6 vifgem (118). 

Nas passagens em que o poeta inventa ha o mesmo processo, tanto 

na Iliada como na Odisseia, os paralelos, as correspondencias. Assim, os 

caracteres se esclarecem uns; aos outros. Mas nao sendo mais escravo 

da tradigao, quanta limpidez nos caracteres que cria! 

Se os caracteres de Telemaco na Telemaquia e 

Eumeu de Nausicaa nas Narrativas sao invengoes do poeta,. 

a Vinganga apresenta uma terceira criagao: Eumeu, 

uma personagem humilde. Alias, os simples e que vao ajudar Ulisses, 

e colocar toda a fidelidade a sua disposigao! 

Eumeu e um homem orgulhoso de pertencer a um senhor como 

Ulisses; gosta de enumerar as riquezas do patrao, como se conquistasse 

gloria para si. Gostaria de set cumulado de bens pelo seu senhor; mas 

a ausencia em nada diminui sua fidelidade. Afasta de si o pensamento 

da infelicidade do pai, daqueles que Ihe ameagam o filho, pois que pode 

fazer? Prefere a solidao e ignorar o que se passa na cidade. Basta-lhe 

saber que a senhora o estima, e, de outro lado, nada Ihe faz falta. 

Que exigir mais da vida em tais circunstancias? Suas origens parecem 

nobres; mas qual poderia ter sido o seu destino, nao e motivo de preo- 

cupagao para o honesto porqueiro. Trata-se duma complete submissao 

ao destino, um desejo de gozar a vida, antes de tudo, seja qual for a sua 

condigao de existencia. 

Bom e acolhedor com o estrangeiro, mostra-se quase paternal com 

Telemaco, o filho dos senhores. Sobre um e outro parece estender uma 

protegao humilde que jamais se desmente. Como bom velho que e, gosta 

de falar, pouco de si e muito dos patroes: narra a Telemaco a tristeza 
do velho Laerte (119), e quereria opor-se ao projeto de Ulisses de se 

dirigir a cidade: tudo Ihe parece pouco razoavel. No palacio, serve de 

mensageiro entre Ulisses e Penelope; sem temor, ousa responder aos 

(118). — Od,, VIII, 461 e as. Essas palavras tambem poderiam dirigir-se a uma divindade. 
Seria, pois, esta a origem de Nausicaa? Tambem aqui o poeta teria tornado umai 
invoca£ao sacerdotal? 

(119). — Od., XVI, 140 e ss. 
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Pretendentes, seguro da prote^ao de Telemaco e Penelope; e sua lin- 

guagem e energica. Quando Ulisses se revela, nao ha palavras vas, a emo- 

gao e grande demais: 

Atiraram, chorando, seus hragos ao pescogo do sabio Ulisses, 

e beijavam na fronte, nos ombros; 

e Ulisses, por sua vez, os beijava a ambos na fronte e nas maos (120). 

Sua linguagem e simples, direta, sem disfarce nenhum; e ele faz pro- 

messas em nome de Telemaco, como um velho servidor que conhece seu 

ambiente. O combate que ^rava tern algo de epico. Lutam ambos, ele e o 

cabreiro, como homens simples, com seus meios, e, terminada a obra, o 

bravo pcrqueiro desaparece, sua figura se esfuma, para dar todo o lugar 

as personagens principais: a familia real. 

Como correspondencias dessa figura, aparecem Fileto, o boiadeiro, 

Euricleia, a ama. Sao os unicos que permanecem fieis. Por sua vez, os 

servidores infieis completam-ae uns aos outros: Melanteu e Melanto re- 

presentam aqueles que se aproveitaram da situagao e, por isso, vao me- 

recer o castigo. Os Pretendentes formam um grupo heteroclito. Nao ha 

um que velha Ulisses; alias, eles despertam um pouco de piedade, e nao 

fosse a sua /decisao de matar Telemaco, passariam por personagens de 

comedia. Homero negligenciou-os, pois assim deixou mais lugar para a 

poderosa figura de Ulisses, nesse drama familiar que essencialmente e 

a Odisseia. 

H1 ^ 

O estudo dos caracteres marca um fato essencial. Nao ha um canto 

que nao contribua para o estudo das personagens. "Recente" ou "antigo", 

cada canto nada mais faz que apresentar personagens de caracteres cons- 

tantes que se esclarecem e se tornam mais precisos, a pouco e pouco. 

Sao como que a prova mais forte da unidade dessa obra. Nao se pode 

deixar de admirar o escritor que partindo de dados tao heterogeneos, sou- 

be transformar herois ja esclerosados em personagens vivas, e nao se pode 

deixar de maravilhar-se dessa arte gratuita de um autor que "sabia" que 

seu engenho so poderia aparecer aos que pudessem tomar conhecimento 

do conjunto de sua obra. 

(120). — Od.t XXI, 223-225. 
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A TEOLOGIA E MORAL DE HOMERO 

Admitindo-se que a Odisseia e a Iliada sao obra dum so poeta, nao se 

torna necessario encontrar nos dbis poemas uma concepgao identica dos 

homens e dos deuses? Ora, nao e a este resultado que conduz o estuldo 

da religiao numa e outra obra de Homero e, ainda menos, o das relacoes 

dos deuses com os humanos, e nao foi este um dos motivos menos consi- 

deraveis para que se constestasse a identildade de origem. 

Homero deu a seus deuses um carater hu- 

A Teologia da Iliada mano. Vimos que esse era um dos tragos funda- 

mentais de sua obra e, principalmente, da Iliada 

que, por assim dizer, e uma comedia humana entre os deuses, mas atra- 

ves da qual os deuses se revelam profundamente decepcionantes. Seres 

poderosos? Certamente o sao, mas seu poder so existe em fungao dos 

mortais. Quantos conflitos em seu meio! Nao ha senao concorrencias, 

lutas pouco cavalheirescas. Nesse seres divinos, nenhuma outra gran- 

deza alem da fisica: suas paixoes sao das mas descomedidas. Parecem 

viver num Olimpo majestoso; entretanto, quantas desordens nao se ocul- 

tam sob essa aparencia! Odios ternveis que nao se contentam com meias 

medidas, conflitos latentes que irrompem a menor oportunidade. hisses 

deuses nao se poupam: as miseries de um deles provocam risos inextin- 

guiveis, sejam enfermidades fisicas ou sofrimentos fisicos e morais (1). 

Neles os homens so podem encontrar modelos para seus vicios. Sao so 

paixoes e paixoes elevadas a um grau divino. Assim, bem parece que o 

Destino se estabeleceu essencialmente contra eles, como uma fronteira 

(1). — 22., I. 599-600; XXI, 408-9; Od., VIII, 325-328. 
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a sens posslveis transbordamentos, como um meio de impedir que os 

conflitos se degenerassem numa balburdia geral. Se essa forga superior 

— que muitas vezs se identifica com a propria vontade de Zeus — nao 

existisse, resultaria um certo desiquilibrio e o Olimpo entraria em con- 

flito. O destine distribui-lhes as fungoes. Pelo menos, existe um poder, 

uma forga contra a qual eles nada podem e que devem respeitar. 

Se a Ihada nos faz penetrer um pouco nesse mundo olimpico e re- 

vela a ideia que o poeta tinha dos deuses em sua essencia, e principalmen- 

te nas relagoes da divindades com os homens que podemos colher aqui- 

lo a que se pode chamar teoljgia de Homero. 

£ certo que os homens nada valem sem os deuses. Se, continua- 

mente, o poeta mistura a agao dos deuses com a dos homens, e porque 

nao existe agao possivel aos homens sem a intervengao divina, ou pelo 

menos, nao ha agio proveitosa. Em todas as coisas os deuses e que propor- 

cionam o exito: "Se es forte, disse Agamenao a Aquiles, so o deves ao 

ceu". 

E antes de tudo o exito militar. Quando se trata de tragar um pia- 

no feliz, sao os deuses que intervem para sugeri-lo. Atena inspira Ulisses 

a que restabelega a situagao comprometida pela imprudencia de Agame- 

nao (2). O mesmo Agamenao, inspirado por Hera, detem a derrota dos 

aqueus, com suas palavras rudes (3). Durante a noite, Priamo sonha 

que agiria mais acertadamente abandonando a tenda de Aquiles e vol- 

tando a Troia: foi Hermes que o inspirou (4). Se Heitor avanga sobre 

Patroclo e o mata, e porque Apolo la esta para intiga-lo, (5) e e ainda 

este que aconselha o heroi troiano a nao enfrentar Aquiles e a permane- 

cer na tenda dos guerreiros (6) . 

Na acao, os deuses estac presen-tes, agindo com os humanos para 

dirigir-lhes os dardos, dar-lhes maior eficacia ou, ao contrario, para des- 

viar deles os golpes do inimigo. E Atena que desvia de Diomedes o 

dardo enviado por Ares, e ainda e ela que apoia a langa de bronze do 

guerreiro de encontro ao ventre de Ares, provocando-lhe um ferimento 

(7). Posidao protege Antilocc dos dardos e torna sem efeitos os golpes 

que o jovem guerreiro recebe de Adamante (8). 

(2). — II., n, 155-210. 
(3). — IL, vm, 218. 
(4) . — II., XXIV, 682. 

(5). II., XVI, 712-725. 
(6). — It., XX, 375-378. £ precise, todavia, notar que Nestor e Polidamas, muitas vezes, 

aconselham sem ser visivelmente inspirados pelos deuses: tern sabedoria prdpria. 
Isso pode ser considerado tambem como invengao de Homero, sem nenhuma' ligagao 
com as epopeias anteriores, por conseguinte, iivre de qualquer influencia literaria, 
religiose ou sacerdotal. 

(7) . — II., V, 853-860. 
(8) . — II., XH, 555 e ss. 
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As intervengoes sao, frequentemente, ate desleais, pois a divindade 

nao teme intervir mais ostensivamente e chega a arrebatar pura e sim- 

plesmente o seu protegido muito comprometido, as vezes, dissimulando-o 

numa nevoa, outras vezes, transportando-o para longe do adversario, ou, 

as vezes, como aconteceu com Paris, ao proprio palacio! As decisoes 

de interromper ou retomar o combate sao mais frequentemente ditadas 

pela divindade. Em diversas passagens, Atena da coragem aos aqueus 

(9), reconforta Diomedes que se encontra ferido (10), ou entao o im- 

pele aos navios (11); ela esta ao lado de Aquiles para aconselha-lo 

(12). Posidao age de maneira identica com os dois Ajax, sob o sem- 

blante de Calcas, e tambem com Idomeneu (13); e ele ainda que salva o 

troiano Eneias (14). Apolo, sob diversos aspectos, aconselha e ajuda 

seus caros troianos (15): e ate rechaga os aqueus que se mostram muito 

opressivos (16). 

Os deuses nao intervem apenas nos combates. A vitoria do estadio 

e dada por eles aos que os invocam. Assim, Ulisses ganha a corrida a pe: 

Atena fez Ajax tropegar (17) . E Apolo guiou, no tiro ao arco, a flecha 

de Meriao (18). Ate o amor e inspirado pelos deuses, e Afrodite mos- 

tra-se particularmente ativa na uniao do casal Helena-Paris (19). E 

foi ainld'a a Afrodite que a propria deusa Hera recorreu, para adormecer 

Zeus (20) . 

E ainda ha mais. £ evidente que esse sucesso nao depende, neces- 

sariamente, do merito ou do talento dos mortais, pelo menos na IHada. 

Assim, Pandaro nao consegue mais que ferir ligeiramente a Menelau: 

os deuses intervieram a tempo de anular sua agao, tornar sem efeito seus 

talentos de arqueiro. Seu unico fim era romper o pacto, e nao provocar 

a morte do Atrida (21). Por conseguinte, inspiraram um ato mau em 

si, contrario a religiao do juramento, e para tanto provocaram a vaidade 

do infeliz Pandaro, O mesmo Menelau vara de lado a lado o escudo de 

Paris, mas os deuses o iludem completamente. Paris esquiva-se suficien- 

temente para que o dardo o toque de leve, sem feri-lo. Afrodite vela 

por ele! Menelau atira a espada: esta parte-se em quatro pedagos. file 

(9) . — //., IV, 514-516. 
flO). — Z/„ V, 114. 
(11). — I/.. X, 507. 
(12). — XIX, 349; XXI, 284. 
(13). — I/., XIII, 43-65; 89-135; 206-239. 
(14). — II., XX, 290 e ss. 
(15). — II., VI, 431 e ss.; XV, passim; XVII, 70-82, etc. 
(16). — IL, XVI, 698 e ss.; 788. 
(17). — II., XXIII, 771-783. 
(18). — II.. XXIII, 870-883. 
(19). — II., Ill, 383 e ss.; IV, 10-12. 
(20). — IL, XIV, 187-224. 
(21). —II., IV, 90-147, 
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salta e agarra o filho de Priamo pela jugular do elmo: a correia de couro 

cede e fica-lhe entre as maos. E mais, Paris e escamoteado (22). A cora- 

gem de Menelau nao sai engrandecida: o comico matou a faganha. Ora, 

Menelau defende o bom direito contra o raptor de sua esposa. Como 

ja se viu, Menelau e um homem corajoso, virtuoso e piedoso. A a^ao 

coloca-o em ridiculo, em proveito de um Paris! Quantos guerreiros jus- 

tos e piedosos nao sao mortos em combate, sem que seu protetor inter- 

venha: Escamandrio, o protegido de Artemis a sagitaria, Ferecles de quern 

Palas Atenas se afeigoara (23). Axilos a todo estrangeiro dava boa 

^colhida, mas nenhum desses 

aiastou dele a triste morte, 

oferecendose aos golpesi de Diomedes (24). 

Assim, pois, com o auxilio dos deuses nada e impossivel. Diome- 

des o demonstra: com a colaboragao de Atena derrota todos os seus ini- 

migos, acomete os proprios deuses, fere-os e nem por isso recebe qual- 

quer censura divina (25). 

Antes de mais nada, por conseguinte, o que e precise obter dos 

deuses e a prote^ao. E convem nao comegar nada sem implorar essa pro- 

tegao divina. O guerreiro ou atleta que se esquece desse dever imperio- 

so nao pode pretender a vitoria: fica reduzido a suas proprias forgas 

(26) . Agamenao, no momento em que se enfraquece a vanguarda do exer- 

cito, dirige esta prece a Zeus: 

Zeus-Pai, dentre os reis todo-poderosos, nunca cegaste 

desta maneira um out to para priva-lo, a seguir, duma grande gloria? 

Eu o posso afirmar, todavia; jamais, ao vir para ca, por 

minha desgraga, 

jamais passei diante de um de teus at tares esplendidos com uma 

nau bem guarnecida de remos, 

sem queimar em cada um a gordura e as coxas dum boi, 

no desejo que tinha de destruir Troia de boas muralhas, 

Assim, permite-nos escapar e salvar-nos; 

Zeus, realiza-me este voto: 

permite-nos'escapar e salvar-nos; 

nao deixes que os aqueus sejam dominados pelos troianos. 

(22). — IL, Ill, 310-469. 
(23). — II., V, 59-61. 
(24). — II., VI, 15-18. 
(25). — II., V, 330; 351; 792; 867. 
(26). — II., XXIII, 850-883. 
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£Ie fala; o Pai dos deuses, ao ve-lo em pranto, tem piedade. Acena 

que sim; ele vera seu exercito sao e salvo, © nao destruido (27)- 

Entretanto, apesar de suas preces, os humanos nao estao certos de 

obter o favor divino. Atena recusa-se a atender as preces dos troianos; 

todavia todos os ritos foram respeitados e a alma dos suplicantes e bem 

humilde (28) . O proprio Aquiles, depois de ter enviado a luta seu amigo 

Patroclo, pede aos deuses que o protejam, que o ajudem a rechagar os 

troianos e que o reconduzam sao e salvo para junto das naus (29) . E os 

deuses nao realizam esse voto. Por fim, Heitor, o piedoso Heitor, nao 

conseguira desviar a colera dos deuses. Se, em certo momento, consegue 

derrotar os aqueus, e em virtude de ser um instrumento nas maos de Zeus 

e porque, momentaneamente, tem os deuses a seu lado. 

Ha, pois, um destine que pesa sobre os homens e sobre os deuses, 

contra o qual nem uns nem outros nada valem, ao qual os proprios 

deuses ajudam com todas as suas forgas, porque, como ja o dissemos, ele 

e necessario ao equilibrio do mundo olimpico. Toda a Iliada mostra-nos 

os deuses encarnigados na destruigao de Troia, te a morte de Heitor e 

esperada como uma decisao irrevogavel do destino e dos deuses conju- 

gados, decisao contra qual toda virtude, toda piedade e todo talento na- 

da valem. Os deuses podem agir segundo sua vontade ate o momento 

fixado pelo destino; Zeus, por piedade, concedera uma ©specie de sursis 

a Heitor ja condenado (30). Apolo protege Troia mas nao procura des- 

viar do heroi uma sorte contra a qual nao se pode lutar. Entretanto, 

ate esse momento, sua agao e manifesta e eficaz na protegao dos murosi 

da cidade. Assim tambem na Odisseia, Posidao perseguira Ulisses ate 

o momento fixado pelo destino, isto e, quando o heroi atingir a ilha dos 

feacios. Pode retardar indefinidamente essa hora, mas desde que Ulisses 

aborde o reino de Alcinoo, esta certo de regressar a Itaca, e Atena es- 

tende sobre ele a sua protegao. 

Todo o episodic da Colera de Aquiles que a Iliada nos narra e como 

que um retardamento da realizagao do destino que condena Troia. Foi 

Tetis quern obteve essa especie de derrogagao para punir Agamenao 

em virtude de sua decisao, mas tambem e fato que a hora do destino 

ainda nao soou. Quando Aquiles retoma a luta, por um momento, pode-se 

temer que os acontecimentos se precipitem, que Troia sucumba muito 

depressa, antes do tempo marcado pelo destino; os deuses intervem para 

impedir que esse transtorno da ordem cosmica se realize (31). 

Fato analogo acontece, quando no canto XX, Posidao parece querer 

salvar Eneias. por causa de sua virtude. O proprio deus exclama: 

(27). — II.. VIII, 236-244. 
(28) . — 11., VI, 309-310. 
(29). -—11., XVI, 220-256. 
(30). — 11., XXH, 168 e ss. 
(31). — II., I, 493, 533 e cantos XX e XXI. 
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iVfas por que e preciso que este inocente sofra tais males, 

aqui, sem razao, pelas desgragas de outrem, ele que sempre oferece 

agradaveis presentes aos deuses, senhores do vasto ceu? 

Ora, Posidao intervem junto aos deuses, principalmente para defen- 

der o destine. Por sua coragem temeraria, Eneias nao se arrisca a en- 

contrar-se no Hades antes da bora fixada? Nao, "o destino quer que 

ele seja salvo, a fim de que nao perega esteril, aniquilada, a raga de Dar- 

danos" (32). 

Para auxiliar esse destino que, fnequentemente, se confunde com a 

vontade de Zeus, os deuses nao hesitam em enganar os humanos. Assim, 

Zeus envia a Agamenao um sonho em que parece prometer-lhe a vitoria 

(33). De fato esse sonho nao tern outro fim senao provocar a derrota 

dele e dos aqueus. Pandaro ere agir segundo a ordem dos deuses e con- 

quistar a gloria (34): a deusa enganou-o afim de que a luta se reinicias- 

se; aqueus e troianos, com o pacto, arriscam por termo, definitivamen- 

te, a luta e isto nao esta de acordo com os designios do destino. Heitor 

ere na vitoria do® troianos: ela nao Ihe foi assegurada por Zeus? Com 

efei'to, este prometera por intermedio de Iris, um sucesso momentaneo. 

Mas as palavras eram dubias: 

Quando Agamenao, ferido por unria langa ou tocado por uma ilecha, 

saltar ao carro, ai entao, Zeus te por a nas maos a forga 

de mat at, ate o momento em que alcangares as naus de be/as proas, 

e em que o sol se puser e a sombra sagrada vier (35). 

Heitor acreditou que atingir as naus seria provocar a derrota total dos 

aqueus. Por causa disso, recusa todos os conselhos do bom senso de 

Polidamas. O mesmo Heitor, no momento supremo, ousara afrontar 

Aquiles, pois ere ter a seu lado o irmao Deifobo; mas percebera bem de- 

pressa que so se tratava duma miragem suscitada pela deusa Atena. E 

nao termina ai a agao da divindade para perde-lo; Aquiles atira o )dar- 

do; Heitor evita-o e atira a langa. Visou bem, mas seu golpe e anulado, 

sem razao aceitavel. Entao, irrompe desmesuradamente o auxilio divino 

a Aquiles; a langa perdida e devolvida ao heroi grego; ele pode matar 

Heitor. Nao e mais um combate, e sim uma execugao (36). 

O proprio Aquiles reconhece que os deuses o enganaram quando, 

com a aprovagao de sua divina mae, decidiu retirar-se do combate. Sua 

colera provocou a morte de numerosos aqueus e de seu amigo intimo (37). 

(32) . — //., XX, 297 e ss. 
(33). — II., 11, 5 e 43. 
(34). — iv, 82-109. 

(35). — II., XI, 206-209. 
<36). — II., XXII, 273 e ss. 
<37). _ n.. XIX, 270-275. 
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Em dois mementos diferentes, no combate, Apolo, protetor de Troia, 

o engana. Com as fei^oes de Agenor, faz-se perseguir por Aquiles, 

afasta-o de Troia e assim permite aos guerreiros troianos que regressem 

a cidade (38). Ja nao havia roubado Heitor a furia do guerreiro, cobrin- 

do-o com um "denso vapor", correspondendo, destarte a agao de Atena 

que, ainda uma vez, havia desviado o dardo certeiro do corajoso troiano? 

(39) Por fim, se Aquiles envia Patroclo ao combate, com toda confianga, 

e porque julga que seu amigo nao corre nenhum risco: os deuses nao 

Ihe haviam prometido que nao tomaria Troia sem ele? (40) Os oraculos 

divinos contribueim, por sua obscuridade, a realizagao do destino. Lem- 

braremos ainda o triplice insucesso de Menelau no combate com Paris 

(41), mau exito com que o poeta parece divertir-se e do qual a causa 
ainda e a divindade. Paris e necessario para realizar a obra do destino, 

para matar o filho de Peleu: por isso nao deve morrer (42) . 

Do encarnigamento do destino contra certos humanos, ainda temos 

prova na historia do Priamida Licaao, que, depois de ter sido poupado 

por Aquiles e vendido por ele como escravo, volta a patria para retomar 

seu lugar na luta; de fato, para ser executado pelo mesmo Aquiles (43). 

Assim, os deuses da Ihada, embora possuindo qualidades essencial- 

mente divinas: imortalidade, deslocamento rapido atraves do espago, 

nao deixam de ter profundas semelhangas com os humanos, no carater, 

nas paixoes, nos costumes. Ate Ihes sucede poder sofrer e receber fed- 

mentos. Se Homero insistiu, principalmente, sobre o carater olimpico, e 

evidente que se trata de algo pessoal, ou que revela uma tendencia nova 

da religiao, tendencia que reencontraremos, na mesma epoca, em ou- 

tro poeta do continente, Hesiodo. Homero tambem conhece os deuses 

ligados aos santuarios, de forma que sua teologia mistura bem clara- 

mente diversos elementos para realizar um todo muito caracteristico. 

Os deuses, como os humanos, sao submissos a um destino contra o qual 

nada podem, ao qual dao a mao para auxilia-lo em suas realizagoes. 

Eis o lado divino dessa teologia. 

Mas os deuses nao bastam a si propdos: sua agao e toda orientada 

para os humanos, com quern tern tantas semelhangas. Todavia, em suas 

relagoes com os homens, parece que os deuses agem mais por sua p'-opria 

conta, sem preocupar-se com o interesse dos humanos que, frequentemen- 

(38). — II., XXI, 595 ate o fim; XXII, 1-20. 
(39). — IL, XX, 435-450. 
(40). — II., XVIII, 101 e ss. 
(41). — IL, III, 310-461. 
(42). — IL, XXII, 359-360. 
(43) . — II,t XXII, 34 e ss. Como exemplos desses enganos da divindade se poderiam ainda 

c:tar, por ocasiao dos jogos, a vitoria arrebatada de Diomedes por Apolo (XX1I1, 
383-385), de Eumelo (Ibid., 391-2) e de Ajax (Ibid., 770) por Atenas. 
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te, sao suas vitimas; a nao ser que um desses mortais se beneficie dessa 

protegao divina, protegao muitas vezes gratuita e que so depende muito 

pouco da virtude ou da piedade. Entretanto, os vicios dos homens, isto e, 

sua impiedade contra esta ou aquela divindade atraem quase que inevita- 

velmente a colera divina. l£, pois, uma atmosfera profunddmente re- 

ligiosa que impregna a Iltada. Mas, nas relagoes, nas contmuas trocas en- 

tre o homem e a divindade, o homem aparece sempre como um joguete 

nas maos dos deuses: eles o inspiram, fazem-no agir, chegam a engana- 

lo, segundo seus caprichos ou o inexoravel destine. 

Tudo isso parece deixar pouco lugar ao humano, 

A Moral da lliada ao merito; e a moral que Ihe e consequente pode 

parecer muito elementar e ate pessimista. Ora, 

se o homem e assim dirigido pelos deuses, pelo destino, que responsabi- 

lidade Ihe resta? l^le e o joguete dessas forgas superiores. E essa nota 

pessimista e encontrada continuamente num Aquiles, quando percebe as 

consequencias desmedidas duma decisao humana que ele julgava sabia e 

inspirada pelos deuses (44), quando compreende, repentinamente, o 

sentido da predigao divina que so Ihe concedia a tomada de Troia em 

companhia de Patroclo (45); ou ainda, em Heitor, quando verifica que 

o seu destino era esse. Tanto num como noutro, ha como que uma especie 

de resignagao fatalista, diante duma sorte da qual sabem que nao podem 

escapar. 

Essa submissao aos deuses e ao destino confere ao heroi uma real 

humildade. Os herois nao reivindicam tao intensamente nem o talento 

nem a inteligencia, e sim a amizade dos deuses, a unica que Ihes e pro- 

veitosa. Se a sorte Ihes e adversa, nao vem nenhuma vergonha em fu- 

gir, apesar das zombarias do inimigo, e e o que fazem Diomedes e Nestor, 

quando percebem que a divindade protege os troianos (46) . Amanha 

a sorte podera mudar. Se, ao contrario, os deuses os protegem, esses 

mesmos herois sentem-se capazes de tudo. Mas nao terao a audacia de 

gabar suas forgas, pois sabem que os deuses agiram por suas maos, e 

atribuir-se o merito desses feitos e uma falta de comedimento a que os 

deuses nao perdoam e de que se vingam. 

No aug.e da colera, Aquiles nao dira a Atenas: 

Ordem que vem de vos dois, deusa, e preciso observa-Ia, 

qualquer que seja a it a que guardo em meu coragao: 

esta e a boa resolugao 

Quern obedece aos deuses, dos deuses e ouvido (47). 

(44). p— IL, XI, 181 e ss. 
(45) . — //., IX, 410-416. 
M6). — II., VIII, 152-157. 
(47). — //., i, 216-218. 
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A humildade no sucesso ainda se acrescenta outra virtud'e, a pruden- 

cia. Esta e que faz com que os herois escutem a divindade, sejam sensiveis 

a seus conselhos, fujam de qualquer excesso que so pode provocar a colera 

dos deuses; e e essa prudencia, essa "sensibilidade" as ordens divinas que, 

alem duma certa predestinagao, faz de Aquiles o amado dos deuses: ele, 

mais do que ninguem, sabe fugir de qualquer excesso. 

For outro lado, e Oi fcemor do deus que faz o heroi estar alerta, re- 

ceando que um deus se manifeste sem ele o saber. Pode encontra-lo na 

batalha, e tal choque, evidentemente, Ihe sera fatal. Nao e essa ignoran- 

cia do deus que provoca a morte de Patroclo? Diomedes, em certo mo- 

mento, de modo algum suspeita de que e ad proprio Apolo que persegue 

(48). Entretanto, o deus se re vela a tempo e, de ma vontade, Diomedes, 

abandona a perseguigao, ele que ousara, sob as ordens de Atena e com o 

auxilio dela, acometer Ares e Afrodite. Heitor sera menos feliz quando 

enganado por Atena (49). Se, num combate, o heroi achar diante de si 

uma personagem desconhecida hesitara lutar, pois quern sabe? Nao 

sera um deus? E Glauco ped'e a seu adversario mil informagoes sobre 

sua personalidade (50). £ ainda a prudencia que faz ver, num momen- 

to importante, numa personagem que aparece, um enviado dos deuses; 

pois estes tern muitas maneiras de comunicar a sua vontade aos huma- 

nos. 

Eis porque a prece tambem e coisa necessaria: ela invoca piedade 

dos deuses para com os homens, muitas vezes cegos e que nao sabem 

interpreter a vontade dos deuses. Nada e possivel sem a pr,ece, pois so 

os deuses dao o poder. A piedade dos homens e, pois, essencialmente 

pratica; ela so tern um fim, afastar a colera divina ou tornar favoraveis 

os deuses, esses deuses tao facilmente invejosos dos homens. Toda efu- 

sao mistica e, evidentemente, desconhecida; entretanto, essa concepgao 

tern o merito de conferir ao homem uma certa dogura, que o afasta do 

orgulho descomedido. 

Eis a prece de Diomedes ferido por Pandaro. E inteiramente deli- 

cada, mas precisa: ja que o heroi nao pode ir ao encontro do inimigo, 

que Atena sugira a este que se Ihe aproxime (51): 

Ouve-me, filha de Zeus, que sustem a egide, 6 Infatigavel! 

Se alguma vez, clemente a meu pai, tu o assististe 

no combate mortiiero, hoje, por minha vez, ama-me, 6 Atena! 

Concede-me matar este homem, e para tanto, faze que 

ele venha sob o golpe de minha lanca, 

ele que mte tocou por primeiro, que triunfa com isto e pretende 

que eu nao deva, por mais tempo, ver o brilhante lampejo do sol. 

(48). — IL, V, 431-470. 
(49). — 224-246. 
(50). — IL, VI, 119-236. 
(51). — II., V, 115-120. 
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E Atena Ihe dara todo o poder durante um dia extraordinario; ele 

agira como se nenhum ferimento Ihe tivesse enfraquecido o corpo. Leia-ser 

ainda, sua prece antes da expedigao noturna, em companhia de Ulisses. 

Ela mostra-nos como o heroi deve suplicar aos deuses, lembrando-lhes a 

protegao passada, prometendo-lhe, para o future, ainda maiores dons: 

Ouve-me, agora, por minha vez, filha de Zeus, 6 Infatigavel! 

e acompanha-me, como acompanhaste meu pai a Tebas, 

o divino Tideu, no dia em que, como mensageiro 

dor. aqueus, se dirigiu para la. 

£le tinha deixado as mar gens do Asopo os aqueus de saiote de bronze; 

afim de levar aos cadmeus uma proposta apaziguadora, 

ia para la; mas, na viagem de volta, meditou terriveis atos, 

em tua companhia, 6 divina deusa que te apressaste lem assisti-lo. 

Da mesma forma, boje, digna-te assistir-me e proteger-me, 

e eu te imolarei uma v it ela de larga fronte, vitela de um ano, 

nao domada, que nenhum mortal pos sob o jugo, 

e antes de imola-Ia, eu Ihe enfeitarei os chifres com ouro (52). 

Por conseguinte, os herois nao entendem outros meios de relagoes 

com os deuses. It uma religiao pratica, que da, para receber em tro- 

ca (53). 

Trocas continuas entre o homiem e o deus, prudencia na a^ao, sensi- 

bilidade aos impulses divines, humildade no sucesso, fatalismo na ad- 

versidade, tais> sao as consequencias dessa consideravel influencia dos 

deuses nas aqdes humanas. Certamente, ja foi possivel dizer que a moral 

dos herois de Homero era puramente pratica, uma moral de aventurei- 

ros, pois ai se ve o rapto de mulheres, o roubo de rebanhos. Mas nao se 

deve esquecer que se trata de obriga^oes que resultam das lendas utili- 

zadas pelo poeta. E e claro que, em todas as lendas, era uma moral 

sumaria a que dominava. £ eviderite todavia que a Iliada "nada conhece 

bem uma puni^ao ou recompensa alem do mundo terrestre. Ela ignora, 

absolutamiente, como todas as morais antigas, a no^ao de dever, de 

consciencia, merito ou falta" (54) It a moral da sociedade aqueia, mo- 

ral de honra bem adaptada a um meio aristocratico, moral feita de leal- 

dade para com o chefe e companheiros de combate. Qualquer juramento 

constitui um elo de fidelidade entre smigos e inimigos. Respeita-se esse 

vinculo tao bem quanto o cnado pela hospitalidade, e ate no combate. 

(52). — 11., X, 829. Encontramos equi uma alusao evidente as epopeias do ciclo Tebaoo. 
(53) . .— Pode-se fazer a mesma observagao quanto a prece de Agamenao, citada anteriormen- 

te, como em geral a todas as preces que se podem encontrar na Utada. 
(54) . — P. Mazon, Introduction a VUiode, p. 28 e s. O autor nota que a nogao de justiga 

e ignorada tambem nesse poema. 
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Certamente, os herois parecem crueis no campo de luta, mas ai imperam 

as duras leis da guerra. Poupar nao e provocar tristes dias no future? 

Quando Dolao pede que sua execugao seja suspensa, Diomedes Ihe res- 

ponde: 

Nao vas por na tua cabega que possas escapar. .. 

Se hoje nos te libertassemos, te deixassemos ir, 

tu volt arias algum outro dia as Unas naus dosf aqueus, 

ou para espionar ou mesmo para afrontar-nos num. combate (55). 

Mas isso nao significa que os herois homericos nao sabem mani- 

festar sua estima aos inimigos. Tanto Eneias como Heitor falam a 

Aquiles de toda a sua estima, antes de lutar com ele: 

Sei que es bravo, que estou muito abaixo de ti. 

Mas tudo isto repousa sobre os joelhos dos deuses. 

Se te nao valho, acaso nao posao, por causa disso, 

arrebatar-te a vida? (56) 

Humildade, sim, mas que nao destroi a coragem, pois a vitoria, 

com os deuses, e sempre possivel. E a mesma estima que notamos nas 

altivas palavras trocadas por Eneias e Meriao lutando ao redor do cada- 

ver de Sarpedao (57). 

Pelas vitimas da guerra horrivel, pelos sofrimentos de um guerrei- 

ro moribundo, os herois manifestam uma real piedade, e se eles proprios 

nao a expressam, o poeta sabe intervir e falar da sua comiseragao. Isto 

e um enriquecimento do fundo tradicional da epopeia, e tambem o in- 

dicio de evolugao da alma grega desde a epoca aqueia ate a epoca ho- 

merica. 

E certo que os sentimentos desses guerreiros sao rudes, mas encon- 

tramos tambem profundas delicadeza num Heitor ou num Menelau. A 

bondade deste ultimo e evidente, e, sem o irmao, estaria pronto a conce- 

der a vida aos inimigos que lha pedissem (58). E o proprio Aquiles, 

antes da morte de Patroclo, gostava de poupar os adversarios; enviava-os 

para longe afim de serem vendidos: "Coragao de bravo deixa-se dobrar", 

como diz Iris a Posidao. E vemos Licaao escapar a servidao, como ja tinha 

escapado a morte, para regresar a Troia (59). 

Na vida privada, Andromaca assinala uma ternura delicsda e es- 

tranha. Briseida chorando sobre o cadaver de Patroclo revela-nos a 

(55). — 11., X, 447 e ss. 
(56). — //., XX, 434-436; e tambem XX, 200 e ss. 
(57). — IL, XVI, 620-631. 
(58). — //., VI, 51-54. 
(59). — 11., XV, 203; XXI, 99 e ss. 
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bondade do heroi que mostrara sua dogura e essa cativa que conhecera 

uma desgraga apos outra. Dessa mulher que a espada de Aquiles havia 

tornado viuva, arrebatando-lhe no mesmo tempo os tres irmaos, dessa 

escrava, ele havia jurado fazer a esposa legitima de Aquiles (60) . Eis 

algumas feigoes que atenuam um pouco certos aspectos penosos da rude 

moral dos herois da Iliada. 

Dum poema que so narra fatos guereriros, nao se pode inferir uma 

moral valida para uma epoca inteira. A moral da guerra e desgragada- 

mente brutal em todas as epocas, mas basta perceber alguns tragos da 

vida corrente para diminuir, esfumar um pouco o que ai possa haver de 

muito sangrento e cruel na conduta dos herois. 

Algumas palavras de Aquiles, mergulhado em luto, sua conduta para 

com Antiloco, o fogoso e astuto adolescente que o faz sorrir e Ihe agrada 

(61), a dogura de Patroclo, a alma paternal que o velho Fenix demonstra, 

(62) tudo isso nos revela um mundo mais policiado, menos aspero. 

Nao dei»a de ser verdade que, se consideramos o conjunto do poema, 

e uma moral ativa, toda feita de energia, que a Iliada nos apresenta. 

Ainda que a vida seja muitas vezes triste, e a piedade, a virtude para com 

os deuses seja tao mal recompensada, esta vida vale a pena ser vivida, 

pois vale mais que a morte. Esta e o grande terror dos herois homericos. 

As formulas habituais para designa-la mostram seu carater irremediavel: 

"a morte e o destino o possuem", e, ao mesmo tempo, sua profunda tris- 

teza: "a morte, o negro traspasso, te esperam" (63). O poeta apiada-se dos 

herois que vao morrer, ao tentar arrebatar dos toianos o corpo de 

Patroclo (64): 

Pobres loucos, a mais de um, sobre este corpo, Ajax 
arrebatar a a vida. 

Numerosos herois pedem que a vida seja salva (65): 

£ Troo, iilho de Alastor, que vem cair diante de seus joelhos, 

na esperanga de que, fazendo-o prisioneiro, ele o poupe, 
e, em lugar de mata-lo, Ihe deixe a vida  

Pobre tolo. nao sab© que nao sera ouvido  
 Troo toca-lhe os joelhos com as maos, 

quer suplicar-lhe a qualquer pre go. 

(60). — JL, XIX, 287 e ss. 
(61). — 77. XXIII, 5S5-S56. 
(62). — IL, I. 497. 
(63). — II., XI, 443-444. 
(64) . — IL, XVII, 236. 
<65). — IL, XX, 463 e ss. 
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Lemos de novo os preliminares da morte de Licaao. £le 

 aproxima-se, assombfado, 

quer tocar-Ihe os joelhos, e sou coragao, acima de tudo, deseja 

escapar a morte cruel e ao negro traspasso. 

Para atingir esss fim, chega a esquecer a solidariedade a Heitor, seu 

irmao (66): 

Nao me mates' nao sal do mesmo seio que Heitor, 

que matou o ten horn e forte armgo. 

Da mesma marieira, quando se trata de uma alma vigorosa, a 

morte nao aparece como o coroamento de uma bela carreira, a partida 

para um Walhala, onde se encontraria a felicidade e a gloria de seus 

trabalhos guerreiros. Eis a morte de Patroclo (67): 

Assim falava, quando a morte que tudo acaba o envolvia. 

A alma levanta seu voo longe dos membros, vai para o Hades 

chorando sobre sua sorte, deixando forga e juventude. 

E o proprio Heitor nao escapa a lei geral. Sabendo que nao pode 

mais fugir a morte e que Aquiles nao o pdupara, resigna-se, nao pronun- 

cia nenhuma palavra que possa embagar a sua gloria; mas percebe-se 

sua tristeza profunda ao deixar a vida, quando pede que Ihe sejam con- 

cedidas> ao menos, as honras supremas (68): 

Devolve-lhes meu corpo para ser lev ado a minha cata, 

afim de que os troianoa 

e as mulheres dos troianos deem ao morto que serei a sua parte 

de fogo, 

E Aquiles, em muitas passagens, invoca essa morte que o espera pa- 

ra breve, e o pai que, como Priamo, se vera privado do filho (69): "Eu 

mesmo, dira a Licaao, 

eu mesmo, nao ves como sou belo, grande? 

Descendo dum nobre pai e uma deusa ioi minha mae. 

(66). — IL, XXI, 64-66; 95-96. 
(67). — IL, XVI, 855-857. 
(68). — IL, XXII, 342-343. 
<69). — XL, XXI, 108-112. 
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Ef apesar de tudo, a morte pende sobre minha cabega 

e o imperioso destino, 

Manha vira, — ou tarde ou meio dia — 

em que aiguem, no combate, me arrebatara, a mim tambem a vida. 

Quando seu amigo Patroclo ja estava morto, Aquiles, chorando, se 

lamentava tambem, a proposito da sua propria morte: 

O destino quer que os dots tinjamos de vermelho o mesmo solo 

aqui em Troia. A mim tambem, nao me acolhera, 

de volt a a meu palacio, o velho Peleu, condutor de carros, ^ 

nem minha mae Tetis, e esta terra aqui mesmo me ha de reter (70)g 
r-1 

o 
>■ 
a 

Panico em uns, tristeza e resignagao em outros, eis o que provoca^ 

a morte nos herois. Ate os deuses, sabendo o que reserva a morte aosrT, 

homens, queixam-se quando um ser querido vai ser atingido. Diante doP 

destino que vai ferir seu filho Sarpedao, Zeus tern piedade (71): g 

Ah! desgraga! pois que, para meu Sarpedao, o mats 
o 
rrv 

querido dos mortals, ^ 

o destino e cair sob os golpes de Patroclo, Jilho de Menotio. 

Meu coracao esta ansioso e no meu intimo agita um duplo designio* ^ 
rn 

5 
E ele imagina subtrair o heroi a sua sorte. Mas Hera lembra-lhe a con- ^ 

digao humana: 

Que? Um simples mortal, ja ha muito tempo prometido 

a seu destino, 

quererias subtrair a morte?  

E a deusa Tetis geme ao pensar que, logo, nao mais vera nem 

acolhera, quando voltar a cssa, na morada de Peleu, o filho amado, o 

grande Aquiles (72). Nao deve causar espanto o verificarmos que Apo- 

lo assim define os humanos: "sao seres 

(70). — II., XVIII, 330 e ss. 
(71) . — n.r XVI, 435-442. 
(72). — //., XVIII, 59-60. 
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" semelhantes as folhas que ora 

vivem cheias de brilho, comendo o iruto da terra, 

ora se consonrem e caem no nada (73). 

O nada nao seria preferivel a sorte que esta reservada aos humanos no 

sombrio Hades? A Iliada na Evocagao de Patroclo da uma ideia da- 

quilo que esta reservado aos defuntos. Patroclo, que ja provou a morte^ 

diz; "o odioso traspasso ja me enguliu,^ 

Aquiles quer abraga-lo e experimenta o que a morte reserva aos ho- 

mens; e isso explica a sua tristeza pela sorte que em pouco sera a sua: 

Assim falou, e estendeu as maos 

sem apanhar nada; sua alma, sob a terra, como um vapor, 

foi-se num pequeno grito 

Comprende-se que, depois disso, Aquiles expresse o seu espanto; e o 

resultado duma experiencia raramente dada: 

Ah! sem duvida, um nao sei que ainda vive no Hades, 

uma alma, uma sombra, na qual, ientretanto, ja nao 

habita o esphito (74). 

Que e exatamcnte esse lugar onde vao as almas dos guerreiros, 

nos o sabemos, porque encontramos na Iliada uma evocagao dos Infer- 

nos. Sobrevem por acaso no grande combate final que termina com a 

intervengao dos deuses. Nao e o proprio dtus dos Infernos que faz a 

descrigao de seu antro, quando Posidao, na batalha suprema, sacode 

terrivelmente a terra? (75). 

Teve medo tambem, sob a terra, o Senhor dos Mortos, Aidonen; 

pula de seu trono e grka no seu receio que, at raves do ar, 

lag a estourar a terra Posidao, o Sacudidor do solo, 

e, aos mortais e aos imortais, apareca a morada 

medonha de podridao, que aos deuses repugna. 

Seres privados dos sentidos^ eis o que resta dos herois e assim sao as 

almas que nos aparecem na Evocagao dos Morto, no canto XI da Odisseia. 

Os mortos sao "cabegas sem forga", seres sem nervos ,sombras (76). 

(73). — U., XXI, 464-466. 
(74). — //., XXin, 78-79; 99-104. 
(75). — II., XX, 61-65. 
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De Agamenao nao restam nem a for^a nem a musculatura que outro- 

ra possuia em suas pernas ageis. Nao sao mais que "invisiveis fantasmas 

dos humanos exauridos" de acordo com a expressao de1 Aquiles (77). 

A comparagao que lemos no ultimo canto do poema, na segunda Nekuy&, 

lembra-nos a descrigao da IHada: apertadas como num cacho de mor- 

cegos, as almas vao, dando pequenos gritos, conduzidas pelo deus atra- 

ves das veredas cobertas de podridao (77a). 

Assim os Infernos sao um lugar de tristeiza, "lugar sem dogura" (78). 

E o proprio Aquiles pxeferiria 

 como servo de bois, viver a servico de outrem, 

de um pobre rendeiro, sem grander posses, 

a reinar sabre os mortos, sabre todo esse povo extinto (79). 

Se ao menos os mortos pudessem esperar encontrar a paz com a 

morte, ou entao, apos uma vida cheia de provas, a calma total do nada! 

Mas nao! As almas la nao provam repouso, mas tem todas as preocupa- 

^oes que Ihes vem deste mundo (80), e tambem seus rancores profundos. 

Como se compreende bem o epiteto dado a vida pela mae de Ulis- 

ses: "a vida tem a dogura do mel" (81). 

De sorte que, por mais miseravel que seja a condigao dos mortais, 

— e o proprio Zeus que o verifica: 

Nada e mais miseravel do que o homem 

entre todos os seres que respiram e caminham sdbre a terra (82). 

vivamos, pois a vida vale pela gloria que pode proporcionar-nos, glo- 

ria que e como uma eternidade. Essa concepgao e a dum heroi como 

Aquiles (83). O heroi re sponde a seu cavalo Xanto que acaba de pre- 

dizer-lhe a morte: 

(76). — Od., XI, 49 e 219. 
(77). — Od., XI, 393-4; 475-6. 
(77a) — 0<f., XXIV 5-10. Encontramos para expriirvir esses gritos das almas, o mesmo ver- 

bo na Odisseia e no verso 101 do canto XXIII da lit ad a. 

(78). — Od., XI, 94. 
(79). — Od., XI, 489 e ss. 

(80). — Od., XI, 541-2; XXIV, 21-22. 
(81). —■ Od., XI, 203. De todos estes textos extraldos da Odisseia poderemos concluir que 

a moral da Odisseia, assim como a da Jliada, e pessimista; mas nao devemos deixar 
de considerar que so se trata de um1 episodio que, ja o dissemos, parece provir dum 
fundo estrangeiro e ao qual o autor nao parece ter dado uma importancia particular. 
Apesar disso, essa concep^ao da morte que encontramos na Odisseia concorda bem com 
a da lit ad a; entao, ezpressa realmente mala do que o sentunento do proprio Homero 
a ideia geral duma epoca, a da literatura epica. 

(82). — 11., XVII, 446-447. 
(83). _ U., XIX, 421-423. 
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Sem tiy eu sei bem disso: minha sorte e perecer, aqui, 

longe de meu pai e minha mae. Nao import a; 

nao cessarei, enquanto nao tiver dado aos tfoianos 

toda a iartura do combate. 

Foi tambem o que disse a sua mae; 

Se igual destino me esta tixado, 

jazerei sobre o solo, quando a morte me atingir, 

Mas, hoje, espero conquistar nobre gloria (84). 

E nao e tambem o pensamento duma mulher como Helena, que se 

consola das miserias que provoca aqueles que se Ihe aproximarn, pen- 

sando que tais miserias Ihes hao de atrair, a ela e aos demais, uma es- 

pecie de imortalidade? (85) 

O heroi homerico e, pois, essencialmente afeigoado a vida, por mais 

miseravel que ela seja. Sua religiao nao Ihe da nenhuma esperanga no 

alem-tumulo. Absolutamente nao aparecem esses misterios que dao aos ini- 

ciados uma especie de esperanga de imortalidade. Assim, compreende- 

mos os gemidos dos herois na hora de morrer, as suplicas ao vencedor. 

Embora sem liberdade, a vida e preferivel a existencia mesquinha que 

os espera no retino das Sombras. 

Heitor toma-se entao ainda mais admiravel, pois nao se rebaixa 

as suplicas, e o que pede sao apenas as honras funebres que, pelo 

menos, Ihe darao a paz. E Aquiles alteia-se, acima de todos, pois ousa 

enfentrar a morte que aceitou. 

A Iliada, por conseguinte, nao e apenas uma nar- 

O maravilboso rativa epica. Informa-nos sobre as profundas rela- 

na Iliada goes entre os deuses e os homens, sobre a concepgao 

da vida e da morte que tinham nao somente os 

contemporaneos de Homero, mas tambem os homens dos seculos ante- 

riores e dos quais a epopeia homerica nos conserva a lembranga. Mas 

se viu ainda nesse maravilhoso da Iliada uma tentativa de explicagao me- 

tafisica do mundo das ideias e dos sentimentos, e ate dos proprios acon- 

tecimentos, principalmente daqueles que podem parecer inexplicaveis 

(86). 

Homcro empenha-se na apresentagao de caracteres, caracteres mo- 

veis, vivos; mas como explicar essas evolugoes das almas? Particularmente, 

como explicar o dominio de si que Aquiles demonstra no auge da colera 

(84). _ j/., xvm, 120-121. 
(85). — 77., VI, 357-358. 
(86) . — W. Leaf, Homer and the history, e F. Robert, Homerc. 
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contra Agamenao e que retem seu brago ja armado com a espada? 

Como explicar a prudencia e as determinagoes dum Ulisses, a forga de 

sua palavra, senao pela cooperagao da divindade? 

As mais tresloucadas decisoes nao se explicam tambem pela inter- 

vengao de um deus que quer enganar os homens? Que razees dar para 

que apos o combate de Menelau e Paris, a guerra de Troia nao termine? 

Todos ja estao fartos dela, o pacto previu as modalidades dum acordo 

que satisfizesse a todos. Entao, por que esse ato de loucura de Pandaro 

que, alias, nao parece revoltar muito os aqueus tao preocupados com a 

sorte de Menelau? Como explica-lo a nao ser pelo odio de Hera que 

ameaga o grande Zeus e o obriga a tomar uma decisao fatal aos troia- 

nos? (86a). 

As ideias que advem aos humanos nao sao apenas o fruto dum 

longo raciocinio, mas tambem a obra dum deus que Ihes inspira o que de- 

vem fazer, quer diretamente, quer por um subterfugio qualquer, E por 

isso elas sao repentinas.; e evidente que os homens nao sao a sua origem. 

£ todo o andamento das ideias atraves do inconsciente e subconsciente 

o que se encontra considerado pelo poeta. 

Da mesma forma, todos os movimentos da alma sao explicados pela 

intervengao dum deus: dominio de si em Aquiles, poder e sabedoria 

dum Ulisses, orgulho dum Pandaro, paixao duma Helena, ardor e de- 

sejo de gloria dum Heitor, coragem dum Priamo, bondade dum Aqui- 

les. todo o misterio do conhecimento e da vontade o que Homero 

tenta explicar. O poeta fica admirado diante desse mundo psicologi- 
co que surgiu a sua frente. Serve-se do mundo divino para assinalar os 

estados da alma, para marcar-lhes a genese, a evolugao e os desenvol- 

vimentos. Sera um processo ou fe profunda? E certo que apesar das 

multiplas intervengoes, as personagens nao sao simples bonecos, como 

se poderia temer, sao seres que agem conforme seus temperamentos. 

E isso e ainda uma outra nota particular do genio do poeta. 

Ao lado dessas explicagoes psicologicas, achamos no maravilhoso 

uma especie de razao dada ao inexplicavel. Como admitir que o forte su- 

cumba onde o fraco sai vitorioso? E o corajoso falhe, onde o covarde 

e bem sucedido? Como explicar que, repentinamente, os exercitos, sem 

razao aparente, possam sentir soprar sobre si o vento do panico? Ao 

contrario, que razoes apontar para esses heroicos movimentos de con junto 

que levam os exercitos a vitoria? Tudo isso nao pode deixar de ser 

obra de um deus. Da mesma forma, oomo explicar que alguns guerrei- 

ros que ja perderam toda a coragem, repentinamente, se sintam revigo- 

rados, moral e fisicamente? A razao nos e indicada: 

(86a) — II., IV, 25-29. 
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Falou, e tocando-os, o Senhor da Terra e Sacudidor do solo, 

com o cetro, em ambos infundiu furia poderosa. 

Leves Ihes tornou os membros, primeiro as pernas, 

e depois — suhindo — os bragos (87). 

E ei-los, os dois Ajax, que voltam ao combate. Ademais, com pala- 

vras, o deus a uns e a outros se dirige e os faz recuperar a coragem. 

E todos os acontecimentos repentinos, as coincidencias felizes ou 

desastrosas que decidem uma batalha ou a sorte de um individuo, serao 

obra de um simples acaso? O fato de que Paris escape a Menelau que 

ja o tinha seguro pela jugular do elmo ja causa espanto; que a jugular 

arrebente e Paris se aproveite da confuisao para voltar a Trois, tudo 

isso e demasiado estranho para ser meramente acidental. Um guerreiro 

valoroso ser, repentinamente, tornado de panico, como Heitor perseguido 

por Aquiles; um heroi ferido poder esquecer-se da ferida e compor- 

tar-se durante um dia inteiro, com rara energia e com uma eficacia excep- 

cional (88), tudo isso so pode ser devido a uma intervengao divina. 

Diomedes, ja vencedor, deixa escapar o chicote, rompe-se o jugo que re- 

tem os cavalos de quern e mestre na arte de conduzi-los (89), eis dois 

acidentes que provam a agao dum deus. Uma arma bem atirada ser 

evitada por um ligeiro movimento inesperado, o dardo atravessar o escudo 

e tocar justamente o lugar mais protegido pela couraga ou deter-se em 

sua trajetoria, sem ferir, como seria de esperar (90), ainda tudo isso e 

sgao da divindade. O acaso sera mesmo acaso? Nao sera mais preci- 

samente o sinal do favor ou desfavor de que um mortal goza diante da 

divindade? 

Nao e na narrativa da partida de Priamo para a tenda de Aquiles 

que Homero nos mostra essa transformagao subita de um carater, trans- 

formagao que so pode resultar da influencia divina? Priamo por certo 

nao e um heroi (91), Ele nao e o sustentaculo de Troia. Para que Ihe 

venha a ideia de ir ao campo dos gregos reclamar o corpo do filho, e pre- 

cis© a intervengao duma deusa. E sua opiniao e bem clara: nada tem a 

temer, os deuses: previram tudo. Priamo portanto age imediatamente. 

Mas aos poucos sua coragem se enfraquece: os temores de Hecuba so- 

lapam sua firme seguranga, e ele pede aos deuses um novo sinal. . . Na 

viagem, o medo £podera-se dele, ao ver um homem; 

os pelos se erigam sobre os membros encurvados; 

ele para, preso de espanto. . . (92) 

(87). — IL, xm, 59-61; 89-93. 
(88). — IL, V, 122 e ss. 
(89). — IL, XXIII, 382 e ss. 
(90). — IL, XI, 439. 
(91). — IL, III, 304-309. 
(92). — IL, XXIV, 358-360. 
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£ necessana a chegada de Hermes, suas palavras habeis para Ihe 

devolverem a confianga. E a noticia do prodigio que confere a incorru- 

ptibilidade ao corpo de Heitor acaba por eliminar o medo do velho. Pria- 

mo esta transformado, pronto a executar sua missao. Tudo isso e obra 

dos deuses(93). 

Por conseguinte, em Homero ha, ao mesmo tempo, a crenga numa di- 

vindade que age, e isso explica muito fatos inverossimeis da vida quoti- 

diana; mas ha al tambem um processo para explicar a marcha do pensa- 

mento, os repentinos movimentos da vontade. 

Por outro lado, se o poeta deu a seus deuses um carater profunda- 

mente humano, nao pode impcdir que esses deuses, frequentemente, se 

tornassem personagens de comedia. De fato, os humanos na Ihada sao 

mais respeitaveis, mais virtuosos que os deuses. um tanto desconcer- 

tante pensar que os deuses que agem como os homens, que fazem os ho- 

mens agir, Ihes sejam muito inferiores quanto ao valor moral. Se se 

acrescentar a isso o fato de que Homero parece escrever um poema em 

que admira o homem, perguntar-se-a se este contraste nao e intencional, 

se nao se trata de um poema a gloria do homem. 

Admiragao pela inteligencia dum Ulisses, dum Polidamas, dum Nes- 

tor, que tudo sabem prever e aconselhar. Nao e admiravel que o heroi 

Nestor, introduzido na lenda por Homero, o suposto ancestral da dinastia 

dos Neleidas a quern o poeta parece querer glorificar, seja jusatmente o he- 

roi calmo e refletido, o sabio por excelencia? Admiragao pela inteligencia 

que prevalece sobre a forga brutal (94), pela vontade e pelo coragao que 

transformam um fraco como Menelau num homem corajoso e util. Ad- 

miragao tambem pela inteligencia capaz de remediar os sofrimentos hu- 
manos e cura-los por meio de remedies que nao sao mais receitas sagra- 

das. Provavelmente se vem na Iliada alusoes ao despertar da ciencia 

medica na Grecia da Asia na epoca homerica (95), quando se pensa 

que, mesmo entre os deuses, e com pos que Ares e curado! (96) 

Despertar do espirito de analise psicologica, admiragao pela cien- 

cia, raciocinio que tenta separar, logicamente, os elementos dum sonho 

(97); tudo isso prova no poeta um espirito largamente aberto sobre o 

mundo e nao perdido no puro dominio da imaginagao. 

Em conclusao, nao e a obra dum poeta expressando o mundo tal 

qual se )he apresentou no dia em que o contemplou, um mundo em que 

nada e logico, em que o homem parece guiado por suas paixoes, em que, 

(93). j/., XXIV, 144-479. 
(94). — j/., XXIII, 653 e ss. 
(95). — //., IV, 193-219; XI, 828-848; XV, 390-394. 
(96).   //., V, 899-904. Convem tambem lembrar a cura de Hades (V, 395-402) e o que 

diz Idomeneu a respeito dos medicos: "Um medico vale muitos outros homens, para 
extrair dardos e espargir remedios apaziguadores" (XI, 514-515). 

(97).   Ver F. Robert, op. cit., p. 189, a interpretasao da cena do sonho de Aqutles. 
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realmente, e o joguete dos acontecimentos, sem razao alguma, frequen- 

temente com a maior das injustigas? 

A piedade? ^ um trumfo a colocar no jogo; nao se deve irritar a 

divindade, mas isso tambem nao e garantia nem de bom sucesso, nem de 

protegao divina. O poder supremo? Nao nos impede de cometer os 

piores erros; e os chefes sao, frequentemente, incapazes e covardes, feli- 

zes por terem perto .de si conselheiros quc agem por eles e reparam seus 

erros. A sorte nao e sinonimo de respeito dos deuses ou de corsgem hu- 

mana. A morte toca ao acaso, sem considct-ar a virtude. O sucesso e da- 

do as vezes aos menos habeis e a protegao divina nao e, necessariamente, 

dispensada aos melhores. 

Nesse poema de tradigoes epicas e religiosas longmquas, em que o 

poeta reune numerosos poemas para deles fazer uma obra nova, discerni- 

mos tudo quanto ja existe de positivismo. Diante dum mundo em que 

nada esta no lugar, em que o acaso, o destino, os deuses, frequentemente 

pouco respeitayeis, tern um papel enorme, o homem aparece com© o heroi 

essencial, grande por sua iriteligencia, talento e ooragao. O poeta sente 

como que uma revelagao dum mundo humano desconhecido, um es- 

panto, diante da razao e vontade capazes de fazer herois; e e isso 

que ele canta. Psicologo arguto, nao se cansa de esbogar e pintar os ca- 

racteres humanos ou divinos — que importa? — ja que os deuses tem 

todos os modos de agir dos humanos e tambem suas paixoes. E ele acres- 

centa, incessantemente, novas cenas, que, ao mesmo tempo, precisam os 

caracteres e Ihes dao aspectos novos, que todos concorrem para uma 

impressao unica de conjunto, 

Todavia, seria errado crer que, em Homero, haja qualquer revolta. 

Ha constatagao. Ele aceita a miseria humana, contrabalangada por essa 

grandeza que cntreve, assim como aceita tambem o mundo divino tal 

qual e; mas aplica a este ultimo seu senso de racionalismo; e eis porque 

acentua essa humanizagao dos deuses, a qual ja tendia, nos o cremos, to- 

da a epopeia anterior, e essa interpretagao inteiramente livre das lendas, 

segundo as necessidades do poema. E vemos ai uma outra originalida- 

de do poeta epico, 

Pretendeu-se que, se os aedos se serviem da epopeia para exprossar 

sua concepgao do mundo, poderiamos interpretar esse fato como a pre- 

senga duma influencia sacerdotal (98). Mas, ao contrario, estamos dian- 

te duma atitude filosofica que, se nao e puramente leiga, pelo menos, 

tenta tirsr das grandes lendas as explicagoes do mundo das ideias, assim 

revelando tudo quanto um poeta de genio foi capaz de fazer do "mate- 

rial" tao abundante que a tradigao Ihe forneceu. 

(98). — Ch. Autran, op. cit., II, p. 73. 
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Nao e desconcertante, em tais condigoes, o fato de encontrarmos, 

em sucessivas vezes, um maravilhoso realmente feerico num escritor tao 

propenso a dar curso normal aos acontecimentos que narra? 

Essa "feerie" so aparece a partir do canto XVIII e pode ser devida, 

ou ao conhecimento de poemas asiaticos onde ja poderia ter existido,  

o que nao e irrtpossivel — ou a uma moda da epoca em que o poeta 

compos. De qualquer maneira, ha, no poeta, uma vontade de modificar 

totalmente o aspecto da batalha a partir do momento em que Aquiles re- 

torna ao combate. A promessa de Zeus a Tetis nao tem mais razao de 

ser: o heroi ja obteve satisfagao. O designio de Zeus ja se realizou. Dai 

por diante, os deuses podem voltar a luta, e se efetua uma especie de 

"branle-bas" divino: Hera faz cair a noite para evitar que os troianos der- 

rotados se refagam e retornem a luta (99); Tetis, ao dirigir-se a casa de 

Hefesto, encontra o deus co»o apoiado em Automates (100), mistura de 

encantamento e tecnica nova; outra tecnica, a do embalsamamento ,ofere- 

ce um novo caso maravilhoso extraordinario: o cadaver de Patroclo nao se 

corrompe (101). No mesmo canto, o cavalo de Aquiles poe-se a profeti- 

zar a morte do senhor (102); e a Batalha dos Deuses leva o encantamen- 

to ao maximo; todos os deuses intervem nessa batalha final em que Aqui- 

les ja havia derrotado mortals e o proprio Bscamandro (103). Ja se 

notou, com justiga, que tais acontecimentos nao eram necessaries a agao. 

Ai estao por vontade do poeta que quis criar esse crescendo dos acon- 

tecimentos, ate chegar ao proprio combate divino (104). 

O maravilhoso, gratuito na Iliada, intervem nor- 

O maravilhoso malmente na segunda parte da Odisseia, nas Narra- 

na Odisseia tivas de Ulisses: o gigantesco dos Ciclopes, os en- 

cantamentos de Circe, os odres de Eolo, o monstro 

de Cila, a bebida do esquecimento de Areta, tudo e magia, feitigaria, 

maravilhoso. Atena intervem sem cessar, duma maneira €5?traordinaria, 

para ajudar seus protegidos, Telemaco e Ulisses. Alias, desde a Te/ema- 

quia, em proveito de Telemaco, sucedem-se as intervengoes da divinda- 

(99;. — II., XVIII, 239 e ss. 
nOO) . _ II., XVIII, 417. 
(101) . — II., XIX, 28. 
(102). — II., XIX, 400, 
(103). — II., XX, 43-44; 530 e ss. Atras dessa batalha contra o Escamandro, que £ um deus, 

nao seria possivel ver uma luta entre Aquiles e o deus protetor de Troia, Apolo? 
O outro nome do no e Xanto e esta palavra nao sugere um epiteto, "o louro", do 
mesmo deus imberbe e oriental? O poeta, assim, teria poupado o deus ao qual, 
pessoalmente, se sente realmente ligado. E nao teria sido a sombra de um de seus 
santuarios que teria realizado o seu aprendizado? 

(104). — F. Robert, op. cit., pp. 26-27. 



O MARAVILHOSO DA ODISSEIA 209 

<!e. Atena torna-se Mentor, para se transformar em Telemaco e voltar 

a ser Mentor (105). Essas manifestagoes chegam a proyocar o espanto 

dos que' acreditavam Telemaco ao longe . 

Desde que Ulisses atinge a ilha dos feacios (106), a deusa utiliza 

dessas mesmas metamorfoses, em proveito dele; aparece-lhe como uma 

donzela, fa-lo penetrar na cidade de Alcinoo e ctu gar ate os degraus do 

trono sem ser notado. Ja nao havia mudado os tragos de Ulisses apos o 

banho (107)? Esses milagres sao contmuos: velho em casa de Eumeu, 

Ulisses, diante de Telemaco e Penelope, volta a ser o belo heroi (108) 

que fora outrora. E a primeira noite dos esposos reunidos sera tao longa 

como a de Zeus e Alcmena (109)! Estamos em pleno encentamento, 

num maravilhoso completamente exterior. Se se pode ver no encanta- 

mento das Narrativas de Ulisses uma intengao psicologica, em que as 

provas acentuam a rara virtude do heroi, todas as demais intervengoes 

divinas podem parecer como tendo por unica finalidade criar um conto 

fanstastico, em que o autor se serve desse meio facil para orientar a agao 

e desenreda-la. O poeta, por conseguinte, utiliza um processo totalmente 

diverso nos dois poemas. Aquilo que, na Iliads, so era acidental, o que 

concorria para uma impressao particular e momentanea, tornou-se um 

meio habitual. 

E possivel notar ai uma influencia das tradigoes de que o potta se 

utilizou, das narrativas de marinheiros fenlcios, cretenses ou, de manei- 

ra geral, egeus, que percorreram, durante pelo menos um milenio, o Me- 

diterraneo e, podemos supo-lo, os mares do Norte. Todas as narrativas 

de marinheiros; estao cheias de fatos extraordinarios, frutos do desconhe- 
cido, viagens longinquas em que se encontram mil monstros (110), mil 

perigos. A Viagem de Jasao — confcrme ja vimos — contem numerosos 

atos que reencontramos neste poema. A Odisseia Cretense, a que nos 

referimos, certamente devia fornecer outros elementos da mesma nature- 

za. Mas tudo isso resulta essencialmente de que a Odisseia nasceu duma 

tradigao evidentemente popular e que nao introduz nesse mundo epico um 

maravilhoso da mesma ordem. 

Assim, pois, a diferenga de assunto e, principalmente, de tradigoes, 

basta para explicar totalmente a diversidade do maravilhoso nesse poe- 

(105). — Od., II, 382 e ss. 
(106). — Od., VII, 19-20. 
(107) . — Od., V, 356. 
(108). — Od., XIII, 396; XVI, 172, 425. 
(109). — Od., XXIII, 243. 
<110). — Os monstros, como o polvo gigante, ofereceram inumeros motivos decorativos a ce- 

ramica cretense e nos informam sobre as fontes que Homero teria conhecido a res- 
peito de Cila. As metamorfoses de Proteu e dos companheiros de Ulisses orientam- 
nos mais para o Egito. 
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ma. Note-se, porem, que tanto a concepgao dos deuses como a moral 

da Odisseia tambem apresentam diferengas profundas em relagao a teo- 

logia e, sobretudo, a moral da Iliada. 

Assim como na Iliada, os herois da Odisseia sao 

A Teologia da submissos ao destino. E se, durante anos, Ulisses 

Odisseia erra pelos mares e por efeito da colera de Posidao. 

Se, por fim, chega a Itaca e obtem a vitoria na luta 

contra os Pretendentes, e gragas a deusa Atena, que esta sempre a seu 

lado, auxiliando-o com seus conselhos, cooperando na agao. Mas Zeus 

intervem raramente e so no inicio do poema, para por termo as prova- 

goes do heroi, encerrar a era de Posidao e iniciar a de Atena. Nao en- 

contramos outros deuses. O heroi, por sua vez, evidencia reverencia a 

deusa protetora que, entretanto, so se Ihe revela como num ultimo re- 

curso, embora sua agao seja continua, E a deusa oculta-se tao bem que 

o heroi Ihe contara fabulas, tomando-a por umi mortal, (111). Ainda 

como na Iliada, a deusa intervem para enganar os que deseja perder, 

tais como os Pretendentes a quern inspira mil ultrajes (112). Ate o 

bravo Eurimaco poe^se a injuriar Ulisses, e Ctesipo fere-o (113)! Por 

sua vez, Ulisses e o heroi sempre sensivel as ordens da deusa, dessa deu- 

sa que abragou sua causa com; fervor, com mais paixao que ele proprio. E, 

pois, ainda aqui, a divindade que inspira os atos dos mortais e Ihes da 

uma significagao que Ihes escapa a primeira vista. Quando Penelope pede 

aos Pretendentes que Ihe oferegam presentes, age de acordo com seu 

carater de astucia e prudencia (114) . Mas correspondeu tambem a uma 

inspiragao da divindade, e o verdadeiro fim dessa atitude e provocar em 

Ulisses a admiragao pela ©sposa que tanto se Ihe assemelha! Quando 
decide o Concnrso dos Machados, Penelope age de acordo com seu tem- 

peramento: querera verdadeiramente desposar um desses homens e aban- 

donar o palacio? E o pensamento de Telemaco que a guia, mas, na rea- 

lidade, e a deusa que a inspira para provocar a Vinganga de Ulisses. E 

em tudo se ve a.explicagao de consequencias inesperadas dos atos huma- 

nos. Se Atena aparece a Telemaco © para ensinar-lhe a determinagao, 

a coragem (115), e tambem para por um fim a sua vida de menino e in- 

troduzi-lo na vida de homem. Telemaco acredita que parte para obter 

informagoes sobre seu pai. Mas a deusa nao se interessa por essa busca 

(HI). _ Qd., Xin, 256-285. 
(112). — Od., XVIII, 746. 
(113). — Od., XX, 284 e ss. 
(114) . — Mas na lenda primitiva esses presentes eram os dons que deviam ser oferecidos na 

cerimonia das esponsais. 
(115). — Od., I, 320-323. 
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que de nada servira ao proprio Telemaco. A verdadeira razao e que, 

dessa maneira, o jovem rapaz tera tornado contacto com os herois troia- 

nos, tera escapado a seus inimigos, tera dado a Penelope um novo pra- 

zo (116). Consequencias insuspeitas das decisoes humanas e que so 

podem ser inspiradas por um deus! 

Ha mais. O despertar da adolescencia, a consciencia que Telemaco 

toma de sua personalidade, bem como dos fatos que se passam a seu re- 

dor, tudo e agao da deusa que preside a essa inicia^ao e ate a provoca 

(117). A forga repentina que penetra na alma de Nausicaa, quando apa- 

rece Ulisses e todas as companheiras da princesa fogem, nao e um mo- 

vimento natural, e algo de inesperado, excepcional, e que nao pode tam- 

bem deixar de ser aqao dum deus. E o despertar da donzela para o amor 

e ainda urrta inspiragao da divina Atena. Na vespera, Nausicaa era uma 

crianga; a deusa falou em seu coragao: ela tornou-se mulher e tudo Ihe 

parece diferente. 

Portanto, as intervengoes sao, tanto na Odisseia como na Iliada, ma- 

nifestagao desse poder sem o qual os homens nao podem agir e a explica- 

gao dos sentimentos que nascem em suas almas: "Sem um deus esta ideia 

nao me teria ocorrido", (118) diz Telemaco. E seu papel e mais conven- 

cer os humanos que espanta-los com seus prodigioa; mais do que nunca 

essas intervengoes sao humanas e utilizam de forgas humanas (119). 

A maior diferenga entre uma e outra obra advem do fato de que os 

deuses, tao numerosos na Iliada, aqui se reduzem quase unicamente a 

Posidao e Atena. Os outros como Hermes, Eolo, Helio so tern um papel 

episodic©, mas o proprio assunto e suficiente para explicar tal divergen- 

cia. 

A grande novidade reside em que o homem, na 

A moral da Odisseia, pode merecer a protegao divina. Esta nao 

Odisseia e mais dispensada as cegas: e dada aos bons. E 

mais, nao e absolutamente necessaria para agir. 

Todas as dificuldades que atormentam Ulisses durante dez anos, pare- 

ce que o heroi as resolveu sozinho, com suas proprias qualidades hu- 

manas, com sua coragem e prudencia. Os deuses nao parecem intervir 

senao para precipita-lo no abismo de que consegue escapar. Por conse- 

guinte, ha uma certa exaltagao do homem, a qual continua e desenvolve 

aquele process© que ja notamos na Iliada, Ulisses, entretanto, mostra- 

se sempre respeitoso dos deuses e isso nao e para se desprezar. Por seu 

lado, Telemaco e um rapaz virtuoso, e isso basta para atrair-lhe o favor 

(116) . — Od., I, 93-95. 
(117). — Od., II, 310-320. 
(118). — Od., II, 372. 

• 119). — G. Germain, op. cit., p. 577. 



212 A TEOLOGIA E MORAL DE HOMERO 

dos deuses e toda a protegao de que e objeto. Os deuses da Odis&eia 

estao atentos aos homens, a sua conduta. £ certo que Posidao pei> 

segue Ulisses com sua colera, al existe uma vinganga, e encontramos de 

novo um aspecto dos demes da lliada; mas o Sacudidor do Solo sabe 

tambem que sua vinganga tera fim e nada reclamara quando Ulisses 

Ihe escapar. E assim revela uma certa submissao ao destino- que se im- 

pce tanto aos deuses como aos homens. 

Quanto ao castigo, tanto e obra dos deuses como consequencia ine- 
vitavel dos erros, como se estes tivessem em si mesmos uma forga inti- 

ma que provoca a punigao. Ulisses diz a Euricleia: 

£ uma impiedade triuniar sobre os mortos; 

esses, foi o dostino que os matou e seus crimes. 

• ••••••••• 
foi sua loucura que Ihes causou sorte vergonhosa (120). 

Se os seres sao bons, como Ulisses, Penelope, Telemaco, a divinda- 

de esta do seu lado. Eumeu e o hospedeiro perfeito, o servidor fiel: ne- 

nhum mal pode advir-lhe. Ao contrario, os deuses encarnigam-se con- 

tra os maus para psrde-los, atrair-lhes o castigo, tais como os Pretenden- 

tes e as servas de Ulisses, cujo unico delito fora o de se terem unido aos 

Pretendentes. Os deuses da lliada nao tinham tal severidade. A Odisseia 

introduz, pois, uma ideia de merito e demerito, de bem e mal que provo- 

cam a intervengao dos deuses. Guardiaes da moral, os deuses submetem 

os que amam a grande prova, Mas, afinal, eles os recompensam. 

As pretensoes moralizantes nao faltam: 

Procura saber em teu coragao e dize aos outros 

que ao crime e preferivel a virtude (121). 

E a exclamagao do velho Laerte proclama a fe na justiga dos deuses: 

Zeus Pai, certamente vives ainda a testa do Olimpo, 

se e verdade que os Pretendentes, de sua loucura impiedosa, 

receberam castigo . . . (122) 

Por conseguinte, ao contrario da lliada, chegamos a uma concepgao 

otimista do mundo. O esforgo dos homens nao entra em choque com os 

deuses, mas condiciona a agao. Ha um progresso inconstestavel, uma 

confianga no homem, em sua forga moral. 

(120). — Od., XXIl, 412-416. 
(121). — Od., XXII, 373-374. 
(122). — Od., XXIV, 351. 
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Da mesma forma, essa intervengao contmua da divindade nas vidas 

humanas, intervengao por assim dizer milagrosa e que nao se embaraga 

com nenhum obstaculo, nao e tambem uma prova do otimismo da 

Odisseia, ou, pelo menos, nao contribui para essa impressao? O heroi 

paciente que e Ulisses, assim como o heroi em potencial que e Telemaco, 

podem esperar tudo do deus, pois sao bons e, afinal, essa bondade ha de 

atrair a intervengao divina. 

Por fim, a Odisseia e o poema da vida familiar. Canta as virtudes 

nao so dos herois na guerra, mas tambem dos herois na vida quotidia- 

na. Em meio as suas provagoes, Ulisses so pensa na volta; em sua soli- 

dao de vinte anos, Penelope permanece a esposa fiel e irrepreensivel; no 

meio pouco recomendavel dos Pretendentes, nesse ambiente tao equivo- 

co, Telemaco mantem-se o jovem piedoso. Os herois sao o esposo, a 

esposa e o jovem, mas sao tambem um modesto porqueiro, um boiadeiro, 

uma ama. A fidelidade aos senhores, a hospitalidade para com os estran- 

geiros, a frescura da alma da donzela, eis; as qualidades que celebra este 

poema moralizador. 

* 

* * 

Consideremos a teologia, a moral, o maravilhoso na Iliada e na Odis- 

seia e, apesar das divergencias, chegaremos a uma conclusao identica. 

Embora servindo-se da tradigao epica em que os deuses, sem cessar, esta- 

vam a intervir na vida dos humanos, o poet a tratou o seu assunto de tal 

maneira que deu uma especie de explicagao da vida e do homem. Tentou 

penetrar no misterio do conhecimento e da vontade, e tambem, parti- 

cularmente na Iliada, do acaso e do inexplicavel. £ uma solugao confor- 

me com a medida do homem. Na Odisseia, e principalmente o homem 

que age e osi deuses nao ficam indiferent^s a sua agao; auxiliam-na com 

todas as suas forgas, se e que ela e orientada para o bem. Ha como que 

um progress©. Na Iliada e o homem sofredor, miseravel, mas capaz de 

grandes agoes, grande devotamento, belas virtudes, e certo que com o 

auxilio dos deuses, mas sem que o merit© pessoal possa obter esse auxilio, 

devendo-se evitar apenas uma coisa, o descomedimento que provoca a 

inveja dos deuses. Na Odisseia, e o homem liberto, arrojando-se a seu fim 

com confianga em si, confianga nos deuses, que nao procuram abusar 

tanto dele, que o protegem, com todas as suas forgas, se ele for piedoso. 

A Odisseia e, pois, bem diferente da Iliada. Mas, as vezes, se encon- 

tram os mesmos processes, a mesma inspiragao. Como interpretar essas 

concordancias e discordancias? Veremos adiante, a Odisseia foi escrita 

depois da Iliada e entre os dois poemas se pode colocar um periodo de 

cerca de trinta anos. A Iliada, como ja dissemos, e a conocpgao duma 
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sociedade feudal em que, entretanto, o homem inteligente e voluntarioso 

tenta itnpor-se ao mundo ilogico e imoral. Concepgao de homem ativo, 

cheio de ideal e desiludido diante da realidade. 

Ao contrario, a Odisseia marca uma volta a concepgoes mais sere- 

nas, uma especie de apaziguamento. Ha ainda a mesma admira^o pela 

agao, pela energia, inteligencia e vontade. Mas o poeta adquiriu mais 

piedade. A virtude e necessaria, ela nos concilia com os deuses, assim 

como a prece nosi atrai a prote^ao deles. O poeta nao procura ocultar a 

injustiga que dirige a sorte dos horn ens, tal como o infortunio que destroi 

os companheiros de Ulisscs, mas e certo que alguns desses infortunios 

sao provocados por eles mesmos (123). O destine pode encarnigar-se 

contra os homens, mas e possivel chegar a um bom exito, a forga de pie- 

dade, confian^a nos deuses, vontade e inteligencia. A concepgao dos 

deuses e muito mais calma. Nao ha mais essas lutas em que os deuses 

revelam tudo que tern de apaixonado, desavergonhado, e em que tambem 

irrompe o ceticismo do poeta. Aqui os deuses estao prontos a proteger os 

fieis. certo que as forgas do mal podem abater-se sdbre os homens. 

Mas a roda gira, e desde que o destino o permita, a protegao divina esta 

assegurada. Ha como que uma fe, uma volta a maior crenga num poeta 

que ama o homem e continua a comprazer-se com a pintura de sua alma 

e do seu carater. Nesse poeta completamente amadurecido, que ja sazo- 

nou na vida, ainda ha um ideal : ideal de fidelidade e hospitalidade, e 

tambem uma tomada de posigao em relagao aos probhmas do memen- 

to, tais como a colonizagao do mundo Ocidental. l£ste poeta nao e um 

indiferente. 

(123) . — O episodic das vacas de Helio 6 particularmente elucidative desse fato. 



CAPfTULO III 

A ARTE NA ILtADA E ODISS^IA 

E, pois, evidente que Homero e o herdeiro duma 

A elaboragao longa tradigao. Conheceu inumeros poemas epicos 

dos poemas e religiosos, dos quais tomou emprestimos patentes, 
tanto em relagao a lingua e as formulas como quan- 

to as lendas em si. De materia tao heterogenea, soube fazer con juntos 

mais ou menos perfeitos. Certamente podemos continuar a procurar se 

houve um estado primitivo e distinguir, em sua obra, cantos originais e 

cantos de adaptagao. preciso declarar de inicio que, se esse trabalho 

e possivel para a IViada. onde, ja o vimos no estudo dos cantos, as con- 

tradigoes, as mudangas de inspiragao e de estilo e ate suturas aparecem 
frequentemente, a Odisseia se nos apresenta como uma obra mais firme, 

na qual e possivel somente distinguir as partes primitivas. Apenas se 

pode pretender suspeitar que os dois ultimos cantos foram acrescenta- 

dos como um prosseguimento, nao constando da primeira elaboragao. 

Tanto e verdade que, de tres lendas dife rentes, o poet a fez uma obra que 

so tern sentido vista em sua integridade, e as fait as de clareza que nela 

se notam advem mais da materia sobre a qual o poeta trabalhou do que 

de adigces posteriores. 

Quando a Wada, se pode julgar com certeza que o poeta compos pri- 

meiramente um conjunto compreendendo os cantos I, XI, XIII, XVI, 

XVIII, XX, XXII; em seguida, houve ampliagoes II, VIII, XII, XIV, XV, 

XVII, XXIII, XXIV. Em outras palavras, o tema primitivo teria sido a 

Colera de Aqtdles provocando a derrota dos gregos, a Patroclia, a Fabrica- 

gao das Armas, a Teomaquia e a Morte de HeUor. Os dois primeiros dias 

de batalha e a Construgao do Muro, a Emhaixada e sua parte correspon- 
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dente — a Reconciliagao — o episodic de Hera e de Zeus, ssguido do 

Despertar de Zeus, o Combate ao red or de Patroclo, por fim, os Funerais 

de Patroclo e de Heitor podem ter sido corrtpostos depois. Isso permite-nos 

explicar as dificuldades de ligagao entre os cantos, as faltas de clareza; 

particular e de modo assim se suprimem os problemas provocados pela ele- 

vagao do Muro. Por fim, certas semelhangas de estilo entre os cantos 

XXII e XXIV e a Odisseia ate. tornarem possivel aventar a hipotese de 

que esse trabalho de elaboragao tivesse durado longos anos, ate a ocasiao 

em que o poeta teria composto a Odisseia, Tudo isso e possivel, tanto 

mais que, segundo ja dissemos, esses poemas foram compostos para 

ser recitados canto por canto. Consequcutemente, mesmo que exista 

uma unidade evidente de pensamento, estilo e carater, sera possivel en- 

contrar cantos de valor desigual, cotiforme o poeta os tenha composto 

como cantos essenciais, de ligagao ou de enchimento, como o da luta ao 

redor de Patroclo, por exemplo. Da mesma forma, se poderao distinguir 

cantos de adaptagao de poemas antigos, como o Sonho de Agamenao e o 

Catalogo (canto II), o Combate de Heitor e Ajax (canto VII), e cantos 

em que tudo parece original com© o canto I ou o grupo II-VI, etc. T6- 

das essas distingoes sao necessarias se queremos estudar o poema com 

toda a objetividade. Mas e fato que, atraves de todo esse processo de 

dissecgao, encontramos uma arte realmente una. Isto nao significa, en- 

tretanto, que tudo deva ser admiradc com a mesma intensidade. 

No decorrer deste estudo ja vimos que o poeta se havia utilizado 

de numerosas lendas: adaptagao dos Esponsais de Ulisses na cena da 

Vinganga, duma Telemaquia, como introdu^ao as Narrativas e a Vingan- 

gaf adaptagao tambem da lenda pilio-epeia de Nestor, tanto a lliada co- 

mo a Odisseia (1). As transposigoes sao tambem frequentes, um. Cata- 

logo feito para outro poema foi introduzido no segundo canto, para dar 

uma ideia das forgas em presenga; a mengao de um muro destruido na 

paisagem de Troia torna-se a Batalha do Muro; a descrigao de um ce- 

lebre escudo transforma-se na do Escudo de Aquiles (2). Por fim, as 

lendas dos Argonautas foram adaptadas as novas condigoes de vida, da 

colonizagao da epoca sendo, talvez, inculcadas de um sendido politico. 

Em resumo, ao redor de lendas herdadas o poeta reune mil fatos 

enteriores e posteriores no tempo, reais ou ficticios, e de tudo isso faz um 

poema cheio de vida. 

Ja vimos como o poeta havia unido a concepgao coetanea dos deu- 

ses a dos deuses da epoca aqueia, criando a concepgao olimpica de deuses 

dotados de carater profundamente humano e que, como tais, ainda mais 

(1). — Veja pp. 121, 125 e 135. 
(2) . — Nessa descrigao nao se faz qualquer mengao dos feitos gloriosos dos Pelidas, u que, 

prova que primitivamente este escudo foi estranho a essa lenda, tratando-se de um 
emprestimo. Seria pois, um objeto de arte conservado num templo. 
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nos interessam. Em resumo, suas teofanias quase nao nos causam es- 

tranheza, porque os sentimos muito parecidos conosco, tanto assim que, 

quando intervem, podemos ver nesses fatos simples esplica^oes das ma- 

nifestagoes do pensamento e da vontade humana. Nos deuses e nos 

herois Homero soube colocar uma psicologia real. E e esse um dos as- 

pectos fundamentals de sua arte. 

O estudo dos caracteres evidencia que o poeta nao se empenha na 

pintura duma evolugao da alma, mas de caracteres humanos ou divinos 

que se esclarecem por meio de um jogo de correspondencias. Numerosos 

tragos desses caracteres so se tornam comprensiveis quando sei reune, 

como que num feixe, tudo que o poeta nos informa sobre cada perso- 

nagem. Agamenao so e compreensivel, quando visto a repetir os mesmcs 

gestos, os mesmos erros, e demonstrando as mesmas preocupagoes. Me- 

nelau pode parecer uma personagem contraditoria enquanto nao se perce- 

ber quanto ha de intencional, de arte consciente nessas "incoerencias". 

O poeta soube unir as correspondencias as oposigoes dei carater que nos 

permitem apanhar melhor, por antitese, o que pode haver de gradagao 

em um ou outro individuo. IS um Menelau que se opoe a Paris, Ulisses, 

Ajax; Aquiles que se opoe a Heitor, a Agamenao; Paris, Helena, Androma- 

ca, e Hecuba contribuem para melhor compreensao do homem que e 
Heitor. As figuras de Zeus e Hera esclarecem-se, repentinamente, quando 

abrimos os olhos para o fundo rmtico sobre o qual trabalhou Homero, de 

que fez suas personagens tirar proveito, dele se servindo para esbogar- 

Ihes os caracteres. Nao se deve, pois, confundir tudo aquilo que o poeta 

herdou com o que pode haver de pessoal em sua obra. 

Talento na adaptagao, dom de psicologo. A isso ainda se deve acres- 

centar que todo o conjunto e composto com arte; a narrativa alterna com 

os discursos, a descrigao e realgada por um numero espantoso de imagens, 

a emogao mistura-se ao comico. Por toda parte encontra-se um mestre. 

Finalmente, o poeta nao se contentou em contar; pos na obra algo 

de si mesmo, sua propria concepgao do mundo e da vida, a admiragao 

por essa coisa maravilhosa que e a alma humana, e pelas manifestagoes 

de sua atividade. Poemas a gloria da razao, da forga de animo, da mode- 

ragao, da vida familiar como da amizade que cantam, ao mesmo tempo, 

a forga brutal, e. certo, mas tambem a inteligencia, o comedimento e a 

energia humana. Ora e o mundo aspero contra o qual o homem nada po- 

de, ora e o mundo que o homemi pode guiar, porque, se e justo, tern os 

deuses a seu lad'o. Em tudo isso ja podemos admirar a arte, o genio do 

criador. 

Para esse talento, Homero reinvindica uma ori- 

O inspirado gem divina: ere na inspiragao que, em dois momen- 

tos de sua existencia, Ihe sugeriu obras, a um so tem- 

po, tao diversas e tao proximas. realmente um dom do ce.u, o da poesia. 
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A chegada de Demodoco ao festim de Alcmoo e bastante rev&ladora: 

O arauto reapareceu, conduzindo o bravo aedo 

a quem a Mttsa amante havia dado sua parte de bens e de males, 

pois, privado de vista, dela havia recebido o canto melodioso (3). 

Nao podemos deixar de mencionar o papel tcxlo especial que o poeta 

atribui no seu poema, a Demodoco. Presumiu-se que essa personagem 

fosse o proprio retrato de Homero, ou tragado por ele mesmo, ou por 

um segundo poeta, coordenador da grande Iliadat em homenagem ao 

seu predecessor. Certo e que o poeta quis, atraves dessa personagem, 

personificar o aedo, nao qualquer um, mas o poeta inspirado, capaz dos 

mais belos cantos. Nao e por isso que insiste mais adiante, dizendo: 

O aedo que a Musa inspirou ... (4). 

Se se trata de introduzir o Catalog© dos navios, o poeta pede as 

Musas que Ihe deem o dom da memoria que recorda: 

E, agora, dizei-me, Musas, que habitais o Olimpo, 

— pois vos sois deusas onipresentes que tudo sabeis, 

quanto a nos, so ouvimos um ruido e nada sabemoa, — 

dizei-me quais emm os guias, os chefes dos danaos. 

Tal e a multidao, que dela nao posao ialar, nao posso dizer os nomes, 

tivesse eu dez linguas, tivesse dez bocas, 

uma voz que nada pode quebrar, um coragao de bronze em meu peito, 

a nao ser que as Musas do Olimpo, filhas de Zeus 

que sustem a egide, me nomeassem os que vieram a Uio (5). 

Cada vez que a luta arde, que a multidao se comprime no combate, 

o poeta pede a Musa que o ajude a ver claramente no meio da batalha: 

E agora, dizei-me, Musas, que habit ais o Olimpo, 

quem, por primeiro, Agamenao ataca 

dentre os troianos e seus famosos aliados (6). 

a mesma formula que retorna quando os aqueus, ajudados por Posidao, 

voltam a luta e matam os troianos (7), 

(3). — Qd., VIII, 62-64. 

(4). — Od., Vm, 73. 
(5) . — II., H, 484-492. 
(6) , — TI., XI, 218-220. 
(7). — II., XIV, 508-510. 
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Por conseguinte, o poeta e intarprete dos deuses: estes Ihe dao o 

assunto e o canto melodioso. Assim nao se esquece de indicar aos grandes 

a conduta que devem ter para com os aedos divinos: 

Nao ha homem sobre a terra que aos aedos 

nao deva estima e respeito; pois eles 

aprendem da Musa as suas obras, da Musa que estima 

a raga dos cantores (8). 

Seja qual for o canto que examinemos, nao pode- 

A composigao mos deixar de admirar a arte da composigao, que 

permite variar o interesse por meio de efutos de 

contraste e assegurar uma continua progressao dos acontecimentos. Al- 

guns exemplos serao suficientes para prova-lo. 

De inicio, tomemos um vasto conjunto como o da Odisseia. Sente-se, 

de ponta a ponta, a arte do compositor. Desde o inicio, Atena aparece 

como a "orientadora do jogo"; ela intervem no Olimpo, intervem em 

ftaca. A situagao real de Penelope e do governo da ilha se nos apresenta: 

a crise e grave. Certamente, apos participarmos do conselho dos deuses, 

sabemos que tudo se arranjara; pois um heroi piedoso como Ulisses nao 

pode perecer. Mas, na terra, e por meio duma sabia gradagao que, depois 

de um longo afastamento de numerosos anos, o heroi reaparece no mun- 

do grego. Em Itaca, ignora-se tudo a seu respeito; no continente, ha 

algumas lembrangas que permitem a Telemaco ter certeza da volta do 

pai: Proteu o afirmara. Por fim, o proprio Ulisses la esta, nas proxi- 

midades da ilha; conhecem-se todas as suas desventuras, os naufragios; e 

quando chega a patria, vindo do Norte, Telemaco encontra-se com ele, 

vindo do Sul. Entao se organiza a vinganga, de maneira simples, por 

uma gradagao continua ate o massacre. So resta Ulisses ser reconhecido 

por Penelope, rever os seus e por fim a revolta dos clas. Conjunto per- 

feito, conduzido de modo admiravel, e em que, como ja vimos, os carac- 

teres se revelam e se explanam. Todo o engenho da composigao advem 

de que o poeta escolheu o momento precise em que a crise em Itaca se 

tornava mais grave para fazer regressar o heroi Ulisses: is!to condiciona 

todo o poema. 

No conjunto que formam as Narratives de Ulisses, notou-se que 

todos os episodios se encontravam idrganizados ao redor de um ponto 

central, a Nekuya, a Evocagao dos Mortos, "Os Lotofagos, os Ciclopes, 

ISolo, os Lestrigoes, Circe, cinco etapas da marcha para a frente desde 

o instante em que se abandona o mundo normal; as Sereias, Caribdes e 
Cila, os rebanhos do Sol, Calipso, os Feacios, cinco etapas para a Grecia. 

(8). — Od., VIII, 479-481. 
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Simetrias estabelecem-se entre as duas series. Tanto na volta, como na 

ida, a desobediencia da tripulagao priva-o da salvagao tao proxima, nos 

episodios de fiolo e dos rebanhos do Sol. De um lado e de outro os in- 

felizes sao expostos a monstros devoradores. Em cada uma das rotas 

cxiste uma divindade amorosa e um rei benevolo. Tal ordem orienta 

essa dupla viagem que nao poderia deixar de resultar numa certa mono- 

tonia, se Calipso nao figurasse no inicio do poema, se a historia dos 

feacios nao enquadrasse as narratives de Ulisscs" (9). 

Cada canto prova a arte do poeta. Umas vezes o piano e da maior 

simplicidade. O canto IV da Iliada, por exemplo, divide-se em duas 

partes perfeitamente equilibradas: logo de inicio, a ruptura do pacto, de- 

cidida no Olimpo, executada por Pandaro; depois, a Revista de Agamenao, 

que precede o primeiro combate. Outras vezes, ha uma gradagao conti- 

nua, como no Combate polo Muro (canto XIII): no inicio, e a derrota do 

primeiro assalto; depois, uma brecha se abre na muralha, e por fim, no 

centro, Heitor arromba a porta principal e penetra no campo dos helenos. 

O mesmo se da no canto XVI: Aquiles consente em emprestar as armas 

a Patroclo. O heroi dirige-se ao combate a frente dos mirmidoes; depois, 

e a batalha: os feitos de Patroclo provocam a derrota dos troianos; e a 

morte de Sarpedao, o filho de Zeus, marca como que o epogeu da luta, 

dessa derrota; portanto, a imprudencia de Patroclo destroi tudo, provo- 

cando-lhe a morte. Ja realgamos, na Teomaquia, (10) a mesma sabia gra- 

dagao que vai desde os combates humanos de Aquiles ate os combates 

divinos, para terminar numa refrega geral dos deuses. O primeiro can- 

to dessa Teomaquia (XX) poe em cena Eneias e intervem os deuses: 

Posidao salva o troiano do furor de Aquiles! O Pelida volta-se contra 

Heitor que e salvo em duas passagens diversas pela intervengao de Apo- 

lo. Nesse momento, os djeuses Ihe concedem vitimas menos ilustres. 

Depois, as margens do Escamandro, a execucao de Licaao provoca a co- 

lera do deus do rio; a morte de seu filho Asteropeu o exaspera por com- 

pleto e eis a luta do Escamandro contra Aquiles. Hefesto intervem e e 

o sinal da luta dos deuses: Ares contra Atena, Febo contra Posidao, en- 

quanto que Aquiles, diante de Troia, e escarnecido por Apclo. 

Outros cantos sao ordenados como uma verdadeira tragedia, assim 

a morte de Heitor. A principio, sao os esconjuros de Priamo e Hecuba, 

o pai e a mae que suplicam a Heitor que regresse para dentro das mura- 

Ihas de Troia. E Heitor monologa sobre a decisao que deve tomar, antes 

de decidir-se pela luta. O segundo ato, sucedendo a essa decisao, e a fu- 

ga desesperada e completamente inesperada de Heitor, tao aterradora e 

a aparigao do divino Aquiles! O Olimpo intervira a favor de Heitor? 

(9). — G. Germain, op. cit., p. 333. 
(10). — //., cantos XX-XXI. 
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poder-se-ia espera-lo: Zeus tem piedade do troiano. Mas Atena lem- 

bra-lhe o destino. Enquanto na terra, a fuga continua, Zeus pesa as 

sortes: Heitor e condenado; ate Apolo Ihe retira sua protegao, AtVcy Be 

e <E>oty8os 'AttoAAwv. E a divina Atena desce dos ceus para excitar Aquiles, 

reunir-se a ele e enganar Heitor (11). 

Em Troia, ha o estupor: Priamo e Hecuba, espectadores do terri- 

vel combate, lamentam-se. O canto poderia terminar com essas lamenta- 

^oes, que correspondem as preces do inicio, Mas o poeta dirige a cena 

patetica final: Andromaca, a esposa, nada vira, de nada sabe. E seu 

pranto poe fim ao canto; pranto por si mesma, por Astianax, seu filho, 

pelo desgragado Heitor. Nao e o mais patetico dos dramas classicos? 

Ainda a mesma gradagao se encontra no canto IX. Aquiles, solici- 

tado a voltar ao combate, decide reembarcar, regressar a patria (12). 

Apos a exortagao de Fenix, reconsidera: "quando vier a aurora, veremos 

se devemos regressar a patria ou ficar" (13). Por fim, entrega a Ajax 

uma mensagem ao rei: 

Nao pensarei no combate sangrento 

antes que o filho do bravo Priamo, o divino Heitor, 

tenha chegado as barracas e as naus dos mirmiddes, 

m&ssacrando os argivos, e tenha destruido a frota pelo fogo (14). 

Tudo sao nuangas e ate mesmo evolugao de espirito. 

Em outra parte, o poeta prefere a simetria da composigao: o canto 

III oferece cinco episodios que levam o ouvinte, alternadamente, da pla- 

nicie a cidade. Paris desafia o inimigo; nas muralhas de Troia, Helena e 

os troianos se reunem. Trava-se entao o combate que termina em Troia: 

Helena encontra Paris na sua camara. Entre as duas series de episodios, 

e como "pivot", o pacto que reuniu os dois chefes. Tudo foi dosado 

para um fim comico. 

O Canto XI apresenta um movimento identico. A batalha, a princi- 

pio indecisa, prossegue a favor dos aqueus e Agamenao cobre-se de gloria. 

Depois o heroi e ferido e os troianos reconquis'tam a preponderancia, 

ferem os herois gregos. Um terceiro episodic, o de Patroclo em compa- 

nhia de Nestor, so aparece para preparar a Patroclia; eis ainda outro 

trago bem peculiar a Homero: numerosos episodios tem sua preparagao 

em cantos anteriores. No canto VII, a tregua permite a construgao do 

muro que sera destruido no canto XII. Desde o canto XVIII, encon- 

(11). — Jl, XXII, 1-89; 90-130; 131-165; 166-213; 214-404. 
(12). — 11., IX, 357 e ss. 
(13). — Ih, IX, 618-619. 
(14). — JL, IX, 650-653. 
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tra-se na boca Heitor e na de Aquiles a aceitagao do destine que Ihes 

cabe (15). 

A retomada de temas e frequente e aparece como um proccsso de 

composi^ao; o canto XIX da Reconciliagao retoma o tema da Embaixa- 

da do canto IX, e apoia-se nele. O dudio de Heitor e de Aja» e uma 

repetigao do que houve entre Menelau e Paris; mas, dessa vez, se trata 

de um combate verdedeiro, enquanto que o primeiro foi uma parodia. 

O tema de Agamenao desencorajado reaparece em diversas passagens, 

toda vez que o combate se toma desfavoravel aos aqueus, e e um pro- 

cesso de composigao notavel (16). Posidao aparece de um canto a outro 
e sua agio combativa, a pnncipio completamente nula, vai aumentando 

sem cessar (17). Enfim, atraves dos cantos VII-VIII-XI, Ajax sempre 

mostra-se um resistente. 

Eis um process© de composigao que se revelou principalmente no 

estudo dos caracteres, quando ja realgamos os retratos de deuses e herois, 

esbogados a pouco e pouco, e postos em relevo uns pelos outros. Aqui- 

les e conhecido pelas cenas da Quercla, da Devolugao cte Briseida, da 

Embaixada, Suas ocultas preocupagoes F>elos grcgos revelam-se, qusndo 

envia Patroclo para junto de Nestor ou Ihe permite combater. A morte 

do amigo, seus funerais, os combates do heroi e sua entrevista com Pria- 

mo, tudo isso nos permite compreender o carater desse jovem guerreiro 

e nao nos limitarmos spenas a um conhecimento elementar (18). £ mais 

ainda a oposigao dos caracteres que esclarece as personagens. 

Assim, pois, talento no compor vastos conjuntos e cada canto em 

particular, tambem no conduzir os fatos insensivelmente e no diferenciar 

algumas cenas complexas sem parecer faze-lo, como o pintor, que, sem 

cessar, acrescenta novas pinceladas ou inventa efeitos de contraste, e 

assim que se nos apresenta a arte de composigao em Homero. 

Todo poema epico a feito de narrativas, descri- 

A Narrativa goes e discursos. Em Homero, a narrativa e cheia 

de vivacidade. Pode-se dizer que e essa a qualida- 

de essencial da narrativa homerica. Essa rapidez de agio nada tira a 

clareza ou a precisio das cenas. Julgue-se por estes poucos versos, no 

instante em que Pandaro, obedecendo a inspiragio de Atena, vai atirar 

a flecha que ha de romper o pacto: 

(15). — 11, XVII, 98 e ss.; 306 e ss. 
(16). — Cantos I, IX, XIV. 
(17). — Cantos VIII e XIII. 
(18). — JI., I, 54-427; 488-492; IX, 596-617; XVI, 1-100; XVIII, 1-242; 314-367; XIX, 

1-403; XX e XXI passim; XXXI, 131-404; XXII, 1-262; 
XXIV, 440-676. 
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Assim fa/a Atena: o pohre acredita, 

Rapido, toma o arco polido, que provem duma camurga 

selvagem, que ele, outrora, atigira no peito atkando de baixo. 

O animal estava saltando dum rochedo; ele, de tocaia, e&preitava. 

Tocado no coragao, caiu de costas sobre a rocha. 

Os chifres die sua cabega mediam dezesseis palmos. 

Um artesao polidor de chiires trabalhou-os e depois 

os ajustou num con junto. 

Uma vez tudo lustrado, pos-lhe urria ponta de ouro. 

A descrigao parece retardar a agao; de fato, maritem o suspense nesta 

cena patetica e aumenta o interesse: 

Pandaro com cuidado depoe na terra o arco, que entesou, curvando-o 

de encontro ao solo. Diante dele, seus valentes camaradas 

simtentam os escudos: 

nao devem passar ao ataque os bravos filhos dos aqueuS' 

aittes que o golpe tenha atingido Menelau, o bravo filho de Atreu. 

Entao, agarra a tampa do carcas; escolhe uma flecha 

alada, jamais antes atirada e pesada de negfas dores. 

Rapido, sobre a corda, dispoe o dardo amer^o; 

ao Arqueiro glorioso, Apolo Lido, faz voto 

de imolar uma insigne hecatatombe de cordeiros recem-nascidos, 

quando de volta a casa, em Zeles, cidade sagrada (19) . 

Agarra, ao mesmo tempo, a parte chanirada da flecha 

e a corda de tripa de boi, atrai-as a si, 

puxa a corda ate o peito, o ferro ate o arco. 

De repente, ele range; zune a corda ruidosamente e a flecha aguda 

se atira, ardente a voar para a turba (20) . 

Final rapido duma cena minuciosa no seu desenrolar. Sente-se que o ins- 

tante e decisivo e, ao mesmo tempo, que Pandaro nao age sob o efeito 

da paixao, mas como homem calmo, que ja refletiu e1 calculou bem. 

A luta de Heitor e Ajax e um belo exemplo da descrigao movimen- 

tada, rapida como o proprio combate: 

Ele fala, e agitando a longa haste, atira~a 

e atinge o terrivel escudo de Ajax, de sete peles, 

na sua ultima camada, a oitava, de bronze. 

O bronze inflextvel dilacera e atravessa seis peles: 

a setima o detem. Por sua vez, 

(19). — Pandaro jamais regressara a seu pais. No canto V, Diomedes ha de vitima-lo. 
(20). —• II., IV, 104-126. 
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o divino Ajax, sobre ele atira a longa haste, 

e atinge o Priamida no escudo redondo. 

A langa robusta penetra o escudo brilhante, 

e vai encravar-se na couraga bem trabalhada. 

Diretamente, ao longo do flanco, ela atravessa 
a cot a. Mas Heitor encurva o corpo e, dessa maneira, 

escapa ao negro traspasso. 
Amhos, entao, ao mesmo tempo, com as maos, as longas 

hastes arrancam; 
e fundem-se um sobre o outro. Dir-se-iam ledes carniceiros 

ou javails cuja forga nada consegue abater. 

O Priamida toca o escudo, em choio, com a langa, 

mas em lugar de rompe-lo, o bronze da ponta, bruscamente, 

se enverga. 
Ajax da um salto e espeta o escudo de Heitor. A langa 

o atravessa-. rebate o guerreiro em pleno movimento, 

toca-o e fere-lhe o pescogo, de onde, logo, negro sangue 

comega a escorrer. 
Mas, nem assim deixa o combate Heitor do casco brilhante. 

Recua; com a mao poderosa uma pedra ele agarra, 

que la na planicie se achava, negra' rugosa, e nor me. 

Com ela arremete ao escudo terrivel, de sete peles, de Ajax, 

bem no seu centro bojudo: o bronze rosso a ao reef or. 

Ajax, entao por sua vez, agarra uma pedra ainda maior. 

Ergue-a, fa-la girar e a atira, ajuntando-lhe o peso 

de sua forga sem limites. 

Atinge, afunda o escudo com essa rocha pesada qua! mo; 

age de tal forma que balangam os joelhos de Heitor que cai de costas, 

pisado pelo proprio escudo. Rapido, Apolo torna a ergue-lo. 

Ambos, entao, com as espadas se atracariam, 

se dois mensageiros de Zeus e dos homens 

nao tivessem intervindo, um em nome dos troianos, 

e outro pelos aqueus das cotas de bronze, 

Taltibio e Ideu, dois sensatos (21) . 

Essa breve cena de batalha, tao viva quanto os golpes trocados, da 

uma ideia da rapidez da narrativa. Os gestos sucedem-se sem interrup- 

^ao, o ressoar dos golpes fere os ouvidos. Nenhuma palavra inutil. Con- 

vem ainda citar a magnifica narrativa da fuga e combate de Heitor (22). 

Em outras partes, as narratives de batalha se1 sucedem. Os cantos VIII- 

XI-XII-XIII-XIV-XV e XVII apresentam narratives sobrecarregadas, 

(21) . — II., VII, 244-278. 
(22). —II., XXII, 131-167; 273-330. 
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mas sua finalidade e dar a impressao da refrega, da complexidade dos 

combates em massas. A atengao nao se pode mais concentrar num fato 

dnico; deve estender-se por todo um campo de batalha, em que o poeta 

era nos mostra a frente de combate, ora nos da uma visao total do exer- 

cito em profundidade, passando dos combates da turba aos combates 

«ingulares, ou chegando a misturar uns e outros (23). 

As cenas da vida militar, cheias de movimento e de vivacidade, sao a 

marca do narrador que sabe ver e cuja imaginagao © capaz de dar vida a. 

um mundo de herois, sem, entretanto, sair do real. Ainda quando esta- 

mos em pleno maravilhoso, como por ocasiao do combate entre Aquiles e 

c rio, o poeta descreve uma inundagao rapida e realistica, eru que a 

correnteza avanga com a celeridade do cavalo a galope. Certamente, 

a origem e "feerica", mas, de novo, se percebe que o autor ainda ai se 

inspirou na realidade. E, agindo desta maneira, consegue atingir uma 

verdadeira grandeza. 

Nada poderia ser mais longo e enfadonho que a narrativa dos jogos 

em honra de Patroclo. O narrador se detem na corrida de cerros que 

apresenta em quadros sucessivos, sem segui-la na Integra, e nela intercala 

uma verdadteira ccna de disputa entre MeneLau e Antiloco, a qual 

faz sorrir e conhecer melhor a sensatez dum Aquiles, a moderagao dum 

Menelau. Segue-se uma narrativa de pugilato, rapida, que e mais um diver- 

timento. Os gregos nao atribuem grandes honrarias ao que triunfa pela 

forga brutal. Mais trabalhada e a descrigao da vitoria de Ulisses, resulta- 

do nao so da forga mas tambem da inteligencia. A corrida a pe da a opor- 

tunidade de nos mostrar um Ajax estatelendo-se no esterco de bois 

mugidores (24): 

Sua boca e narinas enchem-se de esterco  

La esta ele, tendo as maos o chifre do boi agreste' 

e, cuspindo estrume, diz aos argivos  

. . . .E todos riem contentes  

O pequeno intermezzo de Antiloco termina de maneira d'elicada essa cena 

de forga. Segue-se, ao contrario, uma luta perigosa, que sera interrompi- 

da, tao arriscada e para Ajax. O discobulo da lugar a um intermedio 

comico: o infeliz Epeu, vencedor do pugilato, so consegue fazer rir a to- 

dos os aqueus. A destreza de Meriao brilha no tiro ao arco, enquanto que 

Teucro, esquecido pelo deus Apolo, so consegue cortar a corda. E a 

narrativa termina com uma homenagem de Aquiles a Agamenao, "o 

<23). — Ver p. ex. II., XIII, 721 e ss.; 487 e ss. 
(24). — 11., XXIII, 777-781. 
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melhor pela forga e destreza, no arreme^o dos dardos" (25). Quanta va- 

riedade na narrativa! 

Cenas da vida militar, concursos, cenas da vida familiar, quer em 

em Troia entre Heitor e Andromaca, Hecuba e Paris, quer em Itaca, en- 

tre Ulisses e Penelope, cenas de hospitalidade, tanto em Pilos como em 

Esparta, no palacio de Alcinoo e em casa de Eumeu, tudo demonstra com 

que facilidade o poeta sabe passar da situagao epica e grandiosa a um qua- 

dro simples da vida familiar, ou ainda, mostrar a paixao atingir tanto os ho- 

mens como os deuses (26) . Conto ora dramatico, ora puramente narra- 

tive, ora poetico: o poeta possui uma escala da qual se serve com pleno 

conhecimento e quando e precise. 

Para variar o interesse sabe utilizar-se de mil meios. Apanha um 

gesto que vale por uma descrigao: 

Eis os troianos que avangam, entre gritos, com 
apelos semelhantes aos de passaros. .. . 

e, 
os aqueus avangam, em silencio, respirando furia, 

ardendo em desejos de dar-se apoio reciproco (27). 

E Heitor que 

avanga entre as linhas, afim de confer os batalhoes troianos 

com a langa segura pelo m€io .... (28) . 

Ou e uma prece suplice, d'irigida a Atena e cuja conclusao sai espalhan- 

do consternagao: 

Eta fa/a, mas a sua pr^ce Pa/as Atena acena quo nao (29) . 

Na descrigao, e um pormenor pitoresco que no-s chama a atengao: 

Assim fata; depots, parte Heitor do casco brilhante 

e, de alto a baixo, na nuca e no calcanhar, bate o debrum 
de couro negro 

(25). — II', canto XXIII. 
(26) .   Se o poeta apresenta em muitas passagens cenas de intimidade, Helena e Paris, Zeus 

e Hera, Ulisses e Penelope, sabe apontar tambem com algumas palavras o desper- 
tar da paixao: Helena recon/ieceu o colo maravilhoso da deusa, seu peito desejavel, 
os olhos cheios de luzes. . . (II., Ill, 396-397) . Simples evoca^ao, mais que suficiente 
e sugestiva. 

(27) . —- II., HI., 2 e 8-9. 
i28) . — II., Ill, 76. 
(29). — II., VI, 311 
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que corre a volta do escudo bo judo (30), 

ou uma cena rapida, tirada ao vivo: 

Ao reef or de Heitor, correndo, esposas e tilhas vem 

interrogaAo sobre as filhos e irmaos, sobre os pais 

e mar id os. E ele a pedir-lhes, a umas e outras, 

que orem aos cfeases (31) 

Para dar impressao de vida real o poeta recorre a quadros precisos. 

Sao os navios puxados a praia (32), a colina a que os troianos se retiram 

para passar a noite (33) e toda a topografia da planicie de Troia que 

ja fez pensar que o poeta tivesse vivido por essas regioes. Todos os por- 

menores da Odisseia tornaram possivel situar, no Mediterraneo e em 

Jtaca, os lugares descritos por Ulisses, Realismo tambem nas cenas de ba- 

talha como esta: 

 O divino Aquites iere-o em cheio, 

no meio da testa. A cabega em duas partes se fende (34) . 

ou, mais longe: 

Dentro, o cerebro esta inteiramente desfeito . . . (35) 

ou ainda: 

com as maos apanha as proprias entranhas, desabando (36). 

Em outras passagens e o golpe em pleno rosto que, — pormenor real e 

realista — faz saltar os olhos das orbitas (37); ou ainda, e o gesto hor- 

rivel do vencedor: 

Peneleu atira o gladio agudo, 

fere-o no pescogo e faz tombar no solo 

a cabega e sea elmo; a forte langa ainda 

(30). — II., VI, 117-118. 
(31). — IL, VI, 238 e ss. 
(32). — II., XIV, 30-36. 
(33). — II., XI, 56. 
(34). — 2/., XX, 386-387. 
(35). — II., XX, 399-400. 
(36). — II., XX, 418. 
(37). — II., Xin, 615-617; XVI. 740. 
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estava fixa no Slho. E ele ergue no ar essa cabega, 

como a duma papoula (38). 

Deste outro pormenor bem observado e que aparece duas vezes na 

Iliada: 

a longa langa vai, atras dele, 

fixar-se no solo, e a haste da arma fica 

a vibrar no ar, ate que o poderoso Ares Ihe tire 

a iorga impetuosa (39), 

o poeta consegue numa outra passagem este quadro impressionante: 

a langa fica encravada no coragao e este, ao palpitar, 

iaz vibrar a haste 

da arma, ate que o poderoso Ares Ihe tira a forca impetuosa (40). 

Citemos ainda os dozes jovens que Aquiles degola na pira de Patro- 

clo, apos te-los acorrentado nas margens do Escamandro; (41) o cadaver 

de Heitor, arrastado ao redor de Troia, abandonado num canto da barra- 

ca, enquanto se prestam honras a Patroclo, cadaver que sera preciso la- 

var antes de entrega-lo a Priamo, tao maculado fora! (42). 

o mesmo realismo que impele o poeta a descrever a morte dum 

conviva, ferido pela flecha de Ulisses: 

A ponta atravessou a garganta delicada e saiu pela nuca. 

O homem, ferido de morte, caiu de costas; a taga caiu de sua mao; 

soltara-a; logo, uma tor rente dens a jorrou de suas narinas: 

era sangue humanol Com um golpe brusco seus pes 

derrubaram a mesa da qua! se espalharam pelo solo os assados, 

o pao e outras iguarias, a poeira misturados. (43). 

Leia-se ainda a narrativa em que, arrebatados pelas cabecas de Cila, seis 

companheiros de Ulisses sao arrancados dos navios: 

Nad a mais vi dos outros, carre gad os em pleno ceu, que pe e maos, 

batendo no ar. Bles gritavam, chamavam por mim  

e na soleira do antro, Cila os devorava, enquanto me 
chamavam aindar 

estendendo-me as maos nessa luta terrivel (44) . 

(38). — 11., XIV, 496-499; encontra-se a mesma imagem em VIII, 306-308. 
(39). — //., XVI, 611-613; XVII, 527-529. 
(40). — II., XIII, 442-444. 
(41). — I/., XXI, 26-29; XXIII, 175-176. 
(42). — II., XXTV, 14-17. 
(43). — CM., XXII, 16-22. 
(44). CM., XII, 248-249; 256-257. 
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Notou-se que havia no autor um certo gosto pelo terror, que so pode 

pertencer a um artista evoluido (45). 

O poeta mostra-se curioso de pormenores precisos. Quando fala de 

batalhas demonstra um conhecimento profundo das coisas da guerra. 

Certos cantos, como o XIII ou XIX, sao verdadeiramente de um espe- 

cialista que conhece os termos militares, sabe contemplar uma batalha, 

conhece os ferimentos que ela provoca e a maneira de cura-los em pleno 

campo (46); que observou os guerreiro retirar-se segurando o membro 

ferido, os homens cair fulminados e morrer entre dores; viu ainda que 

os cadaveres, no campo de luta, atraem as moscas. Um dardo, retirado 

da ferida, causa morte instantanea: 

Adamant e pal pita um moment o apos o golpe, mas nao 

por muito tempo. 

Dele aproxima-se e retira o dardo de sua came 

o herdi Meriao; a sombra logo cohre seus olhos (47). 

Tudo e realismo verdadeiro, intencional. £sses pormenores bem notados 

dao-nos a impressao de que o poeta participa dos fatos. E um capacete 

que "soa bruscamente, ao cair por terra" (48), ou que, tocado por violento 

golpe de espada, 

voa no ar, e vai cair por terra, onde um dos aqueus, 

ao combater, o agarra, enquanto Ihe rola entre as pernas (49). 

Eis um dardo, 

que passa em pleno voo, acima do ^tiorrefro, 

enquanto o escudo sauda com ruido seco a lanca que o 

tocou de leve (50). 

Leia-se, ainda, a cena cheia de vida e brilhante de cores em que se pre- 

sencia uma refeigao no exercito (51), e essa outra, onde os gregos, para 

defender-se, tomam as pedras que servem de calado aos navios puxados 

a praia (52). 

(45). — G. Germain, op. cit., p. 622. 
(46). ~ 11., XIII, 598. 
(47). — IL, XIII, 573-575. 
(48). — Jl, XIII, 530. 
(49). — 11., XIII, 578-579. 
(50). — IL, XIII, 408-410. 
(51) . — II., XI, 640. 
(52), — IL, XIV, 409. 
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Essa precisao nas descrigoes e acompanhada de certa brevidade. 

Veja-se a descrigao da jangada de Ulisses, no canto V da Odisseia, ou 

entao, no canto VII da Iliada, a contrugao do miuro que e mais uma evo- 

cagao que uma descrigao puramente tecnica. Outras vezes, sao por- 

menores mais familiares. Atena toma lugar no carro de Diomedes: 

alta e iottemente range o eixo de madeira, 

sob o seu peso; pots leva uma tao terrivel deusa e tal heroi (53). 

£ ainda o pequeno Astianax, espantado com o penacho do capacete do 

pai (54), e que faz o pai sorrir numa das cenas mais pateticas. 

A Odisseia multiplica os pormenores. Nausicaa vai encontrar a mae: 

Na borda da lareira sua mae estava sentada entre as earnereiras, 

fazendo girar a roca tinta da purpura do mar (55). 

Eis a partida para os lavadouros: 

As mulasy trazidas foram postas sob o jugo, 

e enquanto a virgem, tendo retirado do deposito 

a roupa de claros reflexos, 

a depositava na carroca de paus polidos, 

sua mae, num cesto, tendo colocado vapias iguarias 

e doces, carregava os alimentos, e enchia de vinho 

um odre de pele de cabra (56) 

E apos as cenas tao claras do lavadouro, do banho e dos jogos, eis, 

em contraste, a aparigao de Ulisses: 

E o divino Ulisses emergiu dos espinheiros; 

sua mao forte arrancou na densa verdura um ramo bem cheio 

de folhas, que usaria como veu para sua virilidade. 

Assim, para as donzelas de cabelos anelados, Ulisses, 

em sua nudez, avangava (57). 

Compare-se ainda, na Odisseia, a variedade das descrigoes das mo- 

radas de Circe, Calipso, Areta e dos palacios de Ulisses ou de Menelau: 

(53) . — //., V, 838-839 
(54). _ U., VI, 466 e ss. 
(55). — Od., VI, 51-53. 
(56). — Od., VI, 73-78. 
(57). — Od., VI, 127 e ss. 
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La dentro} Calipso estava a cantar com voz inefavel, 

tecendo com sua naveta de ouro . 

Ao red or da gruta um bosque havia estendido sua mata vigorosa: 

amieiros, alamos, e odorosos ciprestes 

onde nidiiicavam os passaros de extensos remigios, 
corujas, gavioes e gralhas 

gritadoras que vivem no mar e trabalham ao largo. 

A margem da grata cava, estendia seu ramos 

uma vinha vigorosa, florescente de cachos, 

e depois, quatro fontes jortavam seu liquido claro, 

uma ao lado da outra; as aguas iam por caminhos diversos, 

atraves de prados macios, em que o aipo e as violetas 

verdejavam. Nao havia imortal que, ai qhegandiO, 

nao tivesse os olhos encantados e a alma arebatada (58). 

A morada de Circe e feita de belas pedras polidas. Circe canta e 

tece no tear uma tela divina. Poltronas de pregos de prata, leitos sun- 

tuosos, colchas de purpura, mesas de prata, cestas e tagas de ouro, tudo 

respira luxo e riqueza. No palacio de Alcinoo ha uma soleira de bronze, 

portas de ouro com umbrais de prata e em que estao de guarda caes cin- 

zelados de ouro e prata; os altos forros sao resplandecentes, as paredes 

cobertas de bronze, com frisos de esmalte que se prolongam ate o fundo 

da sala, circundada de poltronas e iluminada por torcheiras de ouro, com 

fisionomias humanas. £ um palacio oriental (59), Ao contrario, e sim- 

ples a morada de Nestor, mas a de Menelau enche de admiragao o jo- 

vem Telemaco (60). 

Ainda sempre com a mesma intengao de variar a narrativa, notemos 

a procura de pormenores curiosos: Andromaca serve vinho aos cavalos 

de Heitor (61); para estimular suas tropas, Agamenao passeia 

ao longo das barracas e das naus dos aqueus, 

com um grande quadrado de purpura nas maos (62). 

Em outras passagens, Homero aplica-se em dar pormenores arcaicos, co- 

mo o capacete de dentes de javali (63), ou a pele de lobo que o troia- 

no atirou as costas antes de ir espionar os aqueus (64). 

(58). — Od., W, 55-74. 
(59). _ Qd., X, 211 e ss; VII, 81-98. 

(60). — Od., Ill, 388 e ss; IV, 1 e ss. 
(61). — II., VIII, 185. 
(62>. — 11., VIII, 220-221. 
(63) . — II., X, 263. 
(64) . — //., X, 334. 
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O pormenor maravilhoso e empregado, excepcionalmente, em certos 

cantos da Iliada. Atena se cobre com o capacete de Hades, para tornar- 

se invisivel (65) . Zeus envia uma borrasca de vento para cegar os aqueus, 

ao mesmo tempo que langa um encantamento sobre seus espiritos (66). 

Em outra passagen, Posidao agita uma espada incandescente e magica 

(67), e, se o mar transborda, e para dar ao espetaculo um aspecto mais 

extracrdinario. O maravilhoso so tern razao de ser verdadeiramente, na 

luta final, quando os cavalos de Aquiles se p5em a falar. Apolo preserva 

o corpo de Heitor da podridao (68), e os deuses misturam-se ao combate 

(69) . O maravilhoso manifesta-se tambem nos fatos naturais que a ima- 

gnagao do poeta explica por uma intervengao divina. A pira em que 

jaz o corpo de Patroclo nao arde. Aquiles faz uma prece aos deuses. 

fris leva uma mensagem destes aos ventos e "eles erguem-se" 

com um estrondo prodigioso, atropelando as nuvens diante de si. . . 

caem sobre a pira e, repentinamente, um fogo 

prodigioso, t^rriv^lmente, crepita (70) . 

Ao contrario, na Odisseia o maravilhoso torna-se um element© essen- 

cial da narrative: as intervengoes de Atena, as metamorfoses de Ulisses 

desempenham papel importante no desenrolar da agao. Quanto as Nar- 

rativas de Ulisses, nao sao mais que fatos e>*traordinarios. 

Apontemos, ainda, certos processos a que o poeta recorre para captar 

a atengao do public©. certo que seus contemporaneos eram ciosos das 

genealogias que nos parecem tediosas. Assim, os herois nao se privam 

de relatar-nos a historia de sua familias, como Glauco (71) ou Eneias 

(72). E o poeta nao deixa de lembrar-se da familia de um heroi ou 

guerreiro que vai cair na batalha. Por outro lado, o poeta inspira-se em 

certas obras de arte que puderam impressiona-lo e de que da aos ouvintes 

uma descrigao minuciosa. £ o caso do escudo de Aquiles (73) que foi 

forjado por Hefesto e e descrito longamente. Talvez se inspire tambem 

num poema ou obra de arte, quando faz contar a cena dos amores de 

Afrodite e Ares (74). 

(65). — 11, V, 844-5. 
(66). — XII, 253-5; 392-3. 
(67). — //„ XIX, 392-424. 

(68) . — //-, XXIV, 18-20. 
(69). — 1L, XXI, 200-513. 
(70). — II., XXIII, 192-218. 
(71). — II., VI, 119 e ss. 
(72) . — U., XX, 200 e ss. 
(73). — II., XVIII, 479-608. 

(74). — Od., VIII, 266-366. 
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Ve-se bem que o poeta sabe variar, ao infinite, os elementos de inte- 

resse na narrativa, assim como sabe compor um meio. E essa variedade 

que sustem continuamente a atengao e que, juntamente com o pormenor 

pitoresco, familiar ou realista, tecnico ou arqueologico, contribui para 

dar a impressao de vida e cor arcaica que o poeta procura. 

Uma das caracteristicas da narrativa epica sao 

As imagen<s as comparagoes. Tern a finalidade de tornar sensi- 

vel um gesto, uma atitude. A imaginagao do poeta 

e habil em atrair uma aproximagao que ele vai ampliando com ousadia, 

transformando esses achados em um dos principals ornamentos da narra- 

tiva. Ora, sao mordazes e inesperados. Menelau ve Paris chegar: 

Dir-se-ia um teao cheio de alegria por ter topado 

um grande cad averr 

encontrado justamente quando tinha fame; 

avidamente o devora, apesar dos ass&ltos 

que Ihe iazem celeres caes ou rapidos rapazes. 

Tal e a alegria de Menelau  

e Alexandre, que desafiava todos os aqueus, esquiva-se: 

Como um homem que ve uma serpente nas gargantas da montanha, 

rapid amen te se aproxima e afasta-se: um tremor 

perpassa-lhe os mebrost 

e ele bate em retirada, enquanto a palidez invade suas faces (75) . 

Agamenao incita os seus ao combate e repreende os covardes: 

 Crer-se-ia ver corgas 

que se cansaram a correr pela vasta planicie e que, 

quando par am, nao tern mais nenhuma coragem no coragao (76). 

Diomedes atira-se sobre as vitimas, 

como um leao assalta um rebanho e quebra a cerviz 

duma vaca ou vitela que pastava no prado (77) .... 

E, adiante, 

(75). — II., HI, 23-26; 33-35. 
(76). — //., IV, 244-245. 
(77). — //., V, 161-162. 
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Vai, furioso, atraves da planicie, semelhante ao rio que transhorda, 

cheio pelas\ chuvas da borrasca, cujas aguas logo 

romper am tod a represa. 

Os levantamentos que iormam diques nao o detem mais 

que os valados dos campos florescentes, 

quando chega, de repente, nos dias em que a chttva 

de Zeus cai sobre a terra (78). 
Por tod a parte, debaixo dele esta destruido o bom trabalho 

dos homens 

Heitor volta de Ilio, "com o sorriso nos labios", para retomar seu lugar 

na batalha: 

Qual garanhao por muito tempo retido a frente da 

mangedoura cheia de cevada, 
que rompe os 1 lames e, ruidosamente, galopa na planicie, 

acostumado que esta a banhar-se nas be/as a^uas do rio. 
Emproa~se} ergue a cabega; sobre as espaduas, 

bate-lhe a crina e, se^uro de sua forga brilhante, 

prontamente suas pernas o levam para os 

costumeiros lugares em que pastam as eguas (79). 

Outras comparacoes sao tiradas da vida nistica: 

Assim como segad ores que, uns diante dos outros, 

percorrem o sulco de um dos felizes do mundo, atraves dos campos 

de cevada ou de trigo, e fazem cair, densas, as espigas, 

assim os troianos e aqueus se degladiam ... (80) 

E a fadiga que se apodera do guerreiro e semelhante a do lenhador: 

Mas chega a bora em que o lenhador pensa em preparar sua refeicao, 

nos desfiladeiros da montanha, quando os seus hracos 

ja estao cansados 

de cortar os altos fustes; o cansaco entra em seu coracao, 

e penetra-o ate o intimo o desejo dos prazeres da comida (81). 

Nao se devem tomar a letra essas imagens. Basta ao poeta que sejam 

certas sob determinado aspecto. £le nao teme comparar Ajax a um asno, 

porque se obstina em desafiar os troianos vitoriosos (82). 

(78). — 11., V, 86-92. 
(79). — 11., VI, 506-511; XV, 2C3-2eC. 
(80). — 11., XI, 67-70. 
(81). — 11, XI, 86-89. 
(82). — 11., XI, 558-562. 
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Certas comparagoes sac muito breves: 

 O hotnOem cat, qttal freixo, 

que, no alto do monte, visivel de longe, 

entalhado pelo bronze, abate ao solo sua tenra folhagem (83) . 

E o guerreira, paralisado repentinamente, 

qual uma coluna, qual arvore de alta folhagem, 

iica plant ado, 2 move/ (84) 

Outras desenvolvem-se inteiramente. Os dois Ajax resistem a torrente 

troiana: 

Dir-se-iam dois bois cor de vinho que, nos alqueives, 

puxam unanimes a charrua de madeira. A raiz 

de seus chifres brota abundante suor; 
sob o jugo polido, nada os separa, quando se langam 

a linha do sulco, e assim a charrua atinge o Um do campo (85) . 

A resistencia dbs gregos e comparada a do rochedo batido pelo mar 

(86), e Heitor persegue os aqueus come a fera que ataca um rebanho e 

"devora uma vaca, enquanto as outras fogem, apavoradas" (87). 

A variedade das imagens e imensa. Os mirmidoes que acompanham 

Patroclo se espalham "como vespas 

do caminho que as criangas tem por hahito irritar 

e provocar sem tregua, aninhadas que estao as margens da estrada... 

Se a seguir passja por elas um viajor 

que as excita sem querer, eis~las, com coracao vajente, 

que todas voam ao ataque em deiesa dos filhotes (88) . 

O ruido da batalha e semelhante ao dos lenhadores no trabalho: 

Como se ergue o tumulto dos lenhadores, 

nos desfiladeiros da montanha, cujo rumor repercute ao longe, 

assim, entre eles ergue-se da vasta terra um ruido 

de bronze, de couro, peles de boi trabalhadas, 

que tocam espadas e langas de ponta dupla (89) . 

(83). — IL, XIII, 178-180. 
(84). — U., XIII, 437-438. 
(85). — U., XIIT, 703-708. 
(86). — II., XV, 618-621. 
(87). — IL, XV, 630-635. 
(88). -— IL, XVI, 259-265. Uma comparagao semelhante, mas menos desenvolvida e en- 

contrada em XII, 167-170. 
(89). — IL, XVI, 633-637, 
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E os combatentes, lutando ao redor de um cadaver, sao "moscas 

no estabulo, volteando ao redor dos potes cheios de leite, 
nos dias de primavera, quando o leite enche os vasos (90). 

O morto disputado e comparado a uma pele de animal, estirada em todos 

os sentidos, enquanto a preparam (91). E Menelau sente no peito a au- 

dacia da miosca 

que, por mais cuidado que se tenha em afasta-la, a£arra-se 

a pele do homem para morde-la, e ai enconirar o sangue 

saboroso (92). 

Sao comparagoes agudas e hem orientadas, quase sempre brilhantes, 

expressivas e que se ecumulam. O poeta nao parece jamais exgotar-se: 

^e um verdaediro criador de imagens. 

No canto XII, as mesmas imagens sao tomadas em duas passagens 

diferentes: 

As pedras caem por terra tao juntas oomo flocos de neve 

que um vento violento, num turbilhao de nuvens sombrias, 

espalha em rajadas apressadas por sobre o solo nutriz (93). 

E mais adiante, 

Assim, aos milhares, caem os flocos de neve, 

num desses dias de inverno em que o prudente Zeus 

se poe a nevar, para revelar aos homens os dardos que sao os seus, 

£le adormece os ventos, depois espalha a neve, 
sem tregua, ate que tenha recoberto 

os cimos dos monies elevados, e os altos promontorios, 

as planicies ervosas e os ferteis alqueives dos homens. 

Eis a neve espalhada por sobre o mar cizento, sobre 
as enseadas e os alcantis 

so a vaga que arrebenta e capaz de dete-la, mas tudo mais 

esta del a coberto, envoi to, no dia em que desaba o aguaceiro 
de Zeus (94). 

(90). — //., XVI, 641-643. 

<91). — II., XVII, 389-393. 

(92). — II., XVII, 570-572. 

(93). — II., XII, 156-160. 

(94). — IL, XII, 277-286. 
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E no mesmo canto, a imagem do leao que ataca os bois, esbogada no 

verso 293, e retomada longamente, da mesma maneira, nos versos 299 

e 306. 

Aproveitando-se tambem da vida rustica, tanto do campones como 

do homem da montanha, evocando cenas da vida animal, domestica ou sel- 

vagem, tomando aos elementos sua forga e encanto, o poeta evita tudo 

que, no emprego da imagem, possa ser apenas um processo. Esse e um 

meio essencial de pintar uma atitude, um gesto, um estado de alma. 

Processo profundamente poetico, todo feito de evocacao e que substitui 

as longas descrigoes ou sugere um estado de alma (95) . 

Deve-se notar que quase todas as imagens aparecem na Iliada. A 

Odisseia, poema da vida mais simples, nao comporta mais que raras 

comparagoes. 

O grego da 6poca homerica ja e um homem que 

Os discursos gosta de falar. Para ele tudo e motive de discur- 

sos: deliberagoes ou embaixadas, pactos ou desa- 

fios, queixas o uexortagoes. Ate mesmo nas cenas da vida corrente, as 

personagens fazem longas exposigoes de seus sentimentos. Leia-se a ce- 

na da Embaixada e se tera uma ideia da eloquencia desses herois. 

De imcio, Ulisses toma a palavra; e a razao que fala por sua boca: 

.Comemos bem" diz ele "mas o essencial e salvar nossas naus". E sua 

argumentagao e bem simples: 

a situagao e critica :os troianos estao proximos dos navios; os deuses os 

protegem; Heitor e invencivel: pela manha as naus estarao ardendo. 

Aquiles cteve mover-^e: senao que tristeza por causa disso sentira mais 

tarde! Ademais, seu pai Ihe recomendou que soubesse dominar-se: por 

conseguinte, deve deixar de lado os ressentimentos. 

Agamenao oferece presentes para reparar o erro; e Ulisses segue uma 

verdadeira gradagao, ao enumera-los. Presentes imediatos; tripes, ta- 

lentos, bacias, rapidos cavalos, sete mulheres lesbias e Briseida que o rei 

respeitou. Apos a tomada de Troia recebara ouro e bronze, vinte troia- 

nas das mais belas. De regresso a Argos: uma filha de Agamenao bem 

dotada, sete cidades com seu territorio e riquezas; tal sera o seu premio. 

E Ulisses pede a Aquiles que tenha piedade de todos; alias, voltar ao 

combate e ter possibilidade de, afinal, encontrar-se com Heitor. 

(95) — A. Severyns, op. cit., Ill, pp. 153-164. 
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Eis um discurso digno do homem sensato e astucioso que e 

Ulisses. Aquiles vai responder, mas e o rancor, a paixao que fala por 

seus labios. 

Tem muitos ressentimentos contra Agamenao! Ao bravo o rei nao 

dispensa estima maior que ao covarde. Ele e»p6s sua vida por causa de 

Agamenao. Este, nao; contenta-se com recolher os frutos do combate. 

Ademais, o rei o lesou: Aquiles tomou parte em sua disputa. . . por uma 

mulher; e sua escrava amada por ele, Aquiles, o rei lha arrebatou! 

Que Agamenao lute sem ele dai por diante, com outros chefes. Eles, apos 

sua partida, tiveram que construir um muro que se mostrou ineficaz; 

Heitor ja ousou sair de Troia: quanto a si, recusa-se a lutar contra o 

troiano. 

Sua decisao e voltar a Ftia com a presa, menos a parte de honra arreba- 

tada por Agamenao. Assim, os aqueus aprenderao a desconfiar do Rei 

e ele nao sera mais enganado pelo Atrida. Receber presentes deste? 

Ainda que fossem mil vezes maiores os recusaria, e ainda mais a filha: 

encontrara alhures coisa melhor. 

A vida Ihe e cara, e prefere viver muito tempo a morrer ai, pois llio e 

protegida por Zeus e nao sera possivel toma-la. 

Que os chefes aqueus fagam novos pianos e mais eficazes! 

Esses discursos revelam as almas. Sente-se aqui todo o rancor 

acumulado; e o torn sobe: Aquiles chega a dizer o que nao pensa; "nada 

ha para mim que valha a vida", ele, que preferiu a vida longa uma glo- 

ria imperecivel! 

O velho Nestor vai falar. E um homem experiente, vai tentar acal- 

mar Aquiles por meio de longos discursos. 

Se Aquiles partir, ele, Nestor, partira em sua companhia: pois, por 

prego algum, se separara dele que Ihe foi confiado por Peleu. Sua histo- 

ria pessoal prova, todavia, que a colera e ma conselheira e tambem que a 

familia de Aquiles e a sua: o heroi e como que um seu filho. 

Aconselha-o, pois, a domar o coragao: assim o faria seu verdadeiro 

pai. Ate os deuses se deixam abrandar, pois Erro faz o mal, entretanto, 

as Preces reparam esse mal. Ademais, os deuses punem os que nao se 

deixam persuadir. Finalmente, Agamenao nao recusa fazer-lhe justi^a: 

seus presentes sao imensos e escolheu como porta-vozes os mais bravos 

herois. 

E preferivel permitir que os presentes o convengam a deixar-se do- 

minar pelo proprio coragao: tanto a historia dos curetas e dos etolios co- 

mo a colera de Meleagro bem o provam. 

E conclui: se aceitas, tua gloria e teu proveito serao maiores. 
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Aquiks deixa-se abrandar: no dia seguinte, vera se ha de partir ou 

nao. E quando Ajax decide abandonar o heroi afim de fazer sua comuni- 

cagao ao Atrida, concluindo que Aquiles e sem piedade e que realmente 

tudo accntece por uma mulher, embora sem ter o ar de mudar de opiniao, 

Aquiles declara que nao combat era antes que o inimigo se aproxime da 

sua barraca! 

o milagre da palavra. Ulisses tambem havia conseguido realizar 

um, quando foi necessario enviar de novo a luta os gregos que haviam 

interpretado com demasiada exatidao as tolas palavras do Rei! Nesses 

discursos revela-se toda a psicologia das personagens. 

Leiam-se os discursos de Polidamas e Heitor, no canto XII. Um re- 

vela-se sensato, prestes a ver e compreender a vontade dos deuses; obede- 

cendo-o, Heitor salvara a cidade. Mas este acusa de covarde ao clarivi- 

dente: so ele segue a vontade de Zeus! E isso e bem a verdade. Sente- 

se ja a forga, o tragico desses subentendidos involuntarios que se poderao 

admirar na obra dos tragicos. 

Ainda, ha uma verdadeira gradagao psicologica nos discursos de 

Agamenao, Ulisses e Aquiles, no canto XIX, da Reconciliagao, 

O Atrida faz longas excusas a Aquiles, mas como convem a um rei 

(96) . O erro penetrou em sua alma, 

no dia em que despojou Aquiles de sua parte de boma; 

pois Erro toma em suas recfes todos os humanos, 

e ate meamo Zeus, . . 

e Agamenao da um exemplo desse engano da divindade. Assim, pede 

desculpas, mas sem amesquinhar-se. Deve-se notar tambem, como no 

discurso de Fenix, o emprego da Alegoria: para enganar um deus como 

tsmbem um rei, nao e preciso a intervengao duma divindade? E Agame- 

nao oferece o mesmo resgate ja prometido por ocasiao da Embaixada, 

Aquiles finge nao prestar atengao. Ele quer combater, eis tudo. Ulisses 

intervem, cheio de sabedoria, para dar as tropas o tempo de tomar pao 

e vinho: "eis ai a impetousidade e o valor", dira de maneira prosaica; e 

fala longamente sobre a necessidade de bem comer para preservar a co- 

ragem. Depois, como psicologo que e, pede ao rei que traga seus presen- 

tes diante de todo o exercito, jure nao ter conhecido Hriseida e receba 

o heroi em sua mesa. E preciso uma reparagao publica para satisfazer 

Aquiles. De fato, ele concede a este ultimo mais do que Agamenao pro 

rnetera. E aproveita-se para dar uma ligao ao Atrida que tambem o havia 

ferido, por ocasiao da Querela: 

(96). — 11., XIX, 78 e ss. 
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Jamais alguent julgara mat, da parte de um rei, 

que ele oferega satisfagao ao homem contra quem 

ioi o primeixo a encolerizarse (97). 

E, se Aquiles prefere ir combater imediatamente e so sentar-se a mesa 

depois de vingada a afronta, 

jamais poderiam passar pela minha garganta 
alimento ou bebida, agora que men amigo osta morto 

e que, em minha barraca, jaz dilacerado pelo bronze agudo, 

Ulisses sabe recordar-lhe que, no raciocinio, vale mais do que ele, 

pois sou mais velho e sei mais do que tu. 

E nao teme usar de formulas populares: 

De pressa o homem se cansa do comb ate: 

o bronze atira por terra rmiita pal ha 

e pouco grao, na hora em que iaz pender a balanga 

Zeus, o unico arbitro de todos os combates. 

Nao e com o ventre que os aqueus podem conduzir 

o en^erro de um morto! (98) 

E Aquiles ouve Ulisses, admite a explicagao de Agamenao e sua nao-cul- 

pabilidade: 

Ah! Zeus! tu inspires aos mortals erros terriveis! .... 

Sem duvida, Zeus desejava a morte de nurrterosos aqueus! (99) 

Os discursos da Embaixada e da Reconciliagao sao quase dialogos. 

E podemos dizer a mesma cousa dos do canto I de Querela, em que se ve 

Aquiles tentando conciliar Agamenao e Crises ate o momento em que o 

orgulho de Agamenao fere o sentiment© de honra de Pelida e o impele 

a revolta (100). 

Em todos esses discursos, entretanto, se encontrara falta de racioci- 

nio. Jamais se tenta penetrar nas vistas do interlocutor, argumentar, a 

nao ser talvez, Nestor: a dialetica ainda nao foi inventada, Frequente- 

(97). — JL, XIX, 182-183. 

(98). — //., XIX, 210-212; 219-225. 

(99). — JL, XIX, 270-274. 

(100). — Ver a analise tao matizada de F. Robert, op. cit., pp. 221-224. 
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tnente, nao ha mais que censuras e ameacas, suplicas e ressentimentos, in- 

vectivas e sarcarmos. E bem maior a expressao de sentimentos, paixoes 

da que o esforgo logico para persuadir. Os argumentos dirigem-se mais 

ao coragao do que a razao. E esses argumentos sao longamente e»postos 

sem procurar qualquer concisao, pois que se trata antes de mais nada de 

criar um clima para modificar o estado de alma do interlocutor. De 

acordo com o gosto da epoca, Homero faz seus herois recitar longas ge- 

nealogias, pois elogiar os antepassados a glorificar a raga, provar o quanto 

se e superior aos outros mortais (101). Desconhecendo o dialogo, o 

poeta nao ignora as figuras de retorica, que ampliam os pensamentos. 

Assim, quando Heitor desafia Aquiles: 

Fogosos troianos, nao temais o Pelida. 

Eu tambem9 com palavras, combateria ate os proprios I mortais. 

Com a langa, isso seria menos facil, pois que 

eles sao cem vezes mais fortes. 

Nao mais que os outros, Aquiles nao transformara 

todas as suas palavras em atos. 

Se realizar um, deixara o outro imperfeito. 

Eu proprio fref a sua frente, ainda que suas 

maos sejam semelhantes ao fogo, 

sim, sejam suas maos semelhantes ao logo e sua 

furia ao ferro incandescente (102). 

Diante de tais fanfarronades Eneias mostra-se mais serio, sem todavia 

negligenciar a amplificagao verbal: 

Eia! vamos, nao iiquemos a falap como criangas, 

quando estamos em plena retrega e carnificina. 

Tenrios os dois certamente muitos insult os 

a langar, tod a uma carga que uma nau 
de cem bancos nao suportaria, 

Flexivel e a lingua dos homens; nela se encontram discursos 

de todos os ^eneros; forma um carripo rico de 
palavras, tanto num como noutro sentido. 

Qualquer que seja a palavra que disseres, 

ouviras respondida por outra semelhante. 

Mas estamos obrigados a disputar assim, 

a altercar-nos, face a face, como mulheres 

enoolerizadas que o espirito da querela, devorador de coracoes, 

<101) . — II., VI, 145 e ss.; XX, 213-241; etc. 
<102). — II., XX, 366-372. 
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arrasta para a ma, para discutir e atirar-^e mutuamente 

mentiras e v^rdades, umas e outras ditadas pelo despeito? (103). 

Tambem a imagem pode tomar o lugar dos argumentos ou reforgar 

a ideia. Heitor decide esperar o dia seguinte para o ultimo assalto ao 

campo grego, afim de queimar-lhes os navios: 

Nao, nao! nao jut go que eles devam reembarcar 

sem luta, bem tranquilos. 

Ao contrario, fazei que cad a um leve cons igo 

um golpe a digerir em seu pals, 

ferido por flecha ou langa aguda, 

no proprio momento em que saltar para dentro da nau (104). 

Imagens, tragos ousados, originalidade, torn sarcastico, vigor, tais 

sao as qualidades dos discursos em. Homero. Mas, acima de tudo, ele 

pinta as almas, revela seus sentimentos. A variedade dos discursos e a 

propria variedade dos caracteres que se expressam. files impressionam 

por sua clareza e forga persuasiva, sua afirmagao brutal. No desenvol- 

vimento da agao tern valor essencialmente dramatico, pois nesses herois 

a razao raramente se separa do sentimento. 

fi preciso notar que na Odisseia os discursos de Nestor, de Mene- 

lau, bem como os de Ulisses, na corte de Alcinoo, aparecem mais como 

narrativas do que como discursos e que o dialogo da conversagao e bem 

mais frequente que na Iliada; isso resulta do torn familiar que e, essencial- 

mente, o da Odisseia e que contrasta com o da Iliada, 

V- Berard chegou a pretender que o texto da Odisseia devia apre- 

sentar-se como uma obra dramatica. Partindo do fato de que certos 

manuscritos (105), apresentam barras de mudangas de papeis, ou por- 

que nos papyri aparecem ainda os nomes das personagens, julga "que 

uma edigao e tradugao de Homero devem apresentar^se a vista do leitor 

como um libreto de poema dramatico, com os nomes das personagens, 

indicando, na margem, as alternancias do dialogo" (106). fi o que 

faz para sua edigao da Odisseia. O poema epico se transformaria num 

poema dramatico. Apesar de nao se poder acertar essa concepgao na 

Integra, ela demonstra suficientemente o papel incontestavel do dialogo, 

por conseguinte, a propria vivacidade do estilo epico. 

(103). — 11.. XX, 244-257. 

(104). — I/., vm, 512-515. 

(105). — Trata-se do Codex Genevensis 44 e dos papyri Bankes, Granbell 6, Mus. Brit. CXXVIII. 

(106). — V. Berard, Introduction a I'Odyssee, I, p. 93, 
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Fazendo falar personagens diversas, cuja psicolo- 

O estilo gia e completamente diferente, as vezes em plena 

evolugao, Homero deve variar o torn continuamen- 

te. Seu estilo e variado ao infinite. Estilo oratorio, que acabamos de ver, 

estilo de narrativa e descrigao, capazes de traduzir ora a sensibilidade fe- 

minina, ora a paixao, a dor, etc. Outras vezes, e o discurso que quer per- 

suadir ou o sarcasmo que quer ferir. Cantando o poeta ora a batalha 

"devoradora de homens", ora as faganhas de Ulisses, ora a imoralidade 

dos Pretendentes ou a colera de Aquiles, o torn deve mudar. E os deu- 

'ses, como os herois, nao recuam diante da injiiria e dos discurSos! 

grosseiros. 

A descrigao de Homero e pitoresca. Leia-se este surgir de lua nu- 

ma paisagem. 

Como no iirmamento, ao redor da lua hrilhante, estrelas 

lampejantes luzem quando o eter esta semi vento. 

Bruscamente se descobrem todos os cimos, os altos pTOmontorios, 

os vales. O imenso eter no ceu se dilacera, 

todas as estrelas aparecem; e o pastor sente o coragao em testa (107). 

Esta cena de acampamento, apos a luta vitoriosa, e evocatoria: 

Todos, cheios de soberha, no campo de luta, 

instalam-se para a noite  

Entre as naus e o cur so de Xanto, 

luzem os logos que, diante de tlio, acenderam os troianos. 

Mil logos ardem na extensa plamcie, e, ao redor de cad a um, 

cinquenta homens se agrupant ao clarao do togo ardente. 

Os cavalos, comencfo a branca cevada e a espelta, 

la estao, junto dos carros, a espera da Aurora 

do trono de ouro (108). 

Eis entao, uma cena de repouso, da vida intima do acampamento. Todos 

os gestos sao minuciosos. As personagens tomam um relevo particular: 

Rapidamente coloca um grand,e cepo no clarao da lareira; 

at depoe um lombo de ovetha, outro de cabra gorda 

e o dor so de porco bem cevado, transbordando banha, 

Automedao segura a carne; o divino Aquiles a corta; 

parte-a em pedagos que, a seguir, enfia em espetos; 

o filho de Menetio, mortal igual aos deuses, 

acende um grande togo. 

(107). — I/., VIII, 555-559. 
(108). — II., VIH, 553-554; 560-565. 
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Quando o logo nao tem mais alimentos e a chama 

comega a esmorecer, 
Aquiles espalha a cinza, por cima, coloca os assadores, 

que ergue por meio de suportes, para neles espalhar o sal divino. 

Afinal, quando a carne esta ass ad a, ele a iaz deslizar nos pratos e, 

enquanto Patroclo toma o pao e o reparte sobre a mesa 

com belas cestas, Aquiles distribui os assados (109). 

Para um brasileiro, eis uma cena familiar! Nada repugna ao poeta; a 

todas as cenas sabe dar uma especie de grandeza. Ao lado do estilo de 

narrador, encontra-se o do autor de maximas: 

O unico pressagio de valor e defender seu pais (110), 

ou Nada mais miseravel que o homem, 

entre todos os seres que respiram e caminham sobre a terra (111), 

Quantos episodios ja nao citamos em que o estilo se eleva ao tra- 

gico? Eis um possivel inicio de estancias Hricas: 

Ai que sera de mim? O mal e grande, se, tornado de pavor, 

eu fugir diante desta turba. Mas sera ainda mais 
terrivel se eu for morto 

ficando so, O Cronida poe em fuga todos os outros danaos, 

Mas que necessidade tem meu coragao de argumentar assim? 

Bern sei que sao os covardes que se afastam da batalha (112). 

Em outros lugares o poeta expressa a ternura, ou entao se serve do esti- 

lo da comedia, conforme ja tivemos ocasiao de notar em diversas passa- 
gens. Encontra mil formulas para expressar o objeto de seus cantos: a 

morte dos herois. Nao e e&sa expressiva, 

 O outro poe-lhe o pe sobre o peito 

e Ihe arranca a langa do corpo; o pericardio, suspense a acompanhaf 

e Patroclo reco/he, ao mesmo tempo, a alma de 
Sarpedao e a ponta de sua langa (113). 

E certo que alguns tragos sao mais convencionais, menos vivos, como por 

exemplo este emprego de alegoria: 

(109). — 11., 
(110). — IL, 
(111). — 11., 
(112). — IL, 
(113). — IL, 

IX, 206-217. 
XII, 243. 
XVII, 446-447 
XI, 404-408. 
XVI, 503-505. 
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Mas netn bem os OUmpios alcangaram o grosso dos comhatentes, 

qttando bruscamente se ergue Luta, a brutal, arrebatadora 

de guerreiros (114). 

Alguns cantos deixam transparecer mais negligencias, repetigoes inuteis: 

A noite vai adiantada; a aurora esta proxima; 

as estrelas ja iizeram um bom trecho de sua 

trajetoria: a noite ja ultrapassou 

seus dois tercos; resta-nos apenas o ultimo (115) . 

Ha, principalmente, umas tantas belezas que eram sensxveis pa- 

ra os gregos e que percebemos menos. Sao dievidas as aliteragoes: 

paracheses, em que os sons similares se repetem no corpo da palavra, ou 

parison, quando se encontra uma especie de rima. Tais aliteragoes fazem 

eco, ou pela repetigao das mesmas palavras em outros lugares, ou pela re- 

tomada de versos identicos. E tais generos de beleza abundam nos poe- 

mas. 

Ja tivemos ocasiao de notar que o poeta se serve continuamente de 

formulas feitas; elas contribuem em particular, juntamente com os ar- 

caismos e o vocabulario nobre e original, para unificar o estilo dos dois 

poemas. Citemos algumas de tais formulas, que reaparecem sem cessar: 

O engenhoso Ulisses a ele ergue um olho sombfio e diz . . . (116). 

O reunidor de nuvens, Zeus, assimi Ihe diz em resposta . . . (117) . 

Fala e comove os coragoes nos peitos, etc. (118) 

Eis uma formula que se encontra com muitas versoes: 

E a divina Helena, de longos veus, responde (119). 

E a divina Helena Ihe responde estas palavras (120). 

Por fim, mudam apenas os nomes das personagens e seus atributos, 

o esquema da frase permanece o mesmo; e sao essas formulas que intro- 

duzem os discursos e as replicas numerosas. 

(1X4). — II., XX, 47-48. £ interessante aproximar estes versos dos de Hesiodo, Trabalhos, 11-16, 
onde aparece a mesma alegoria. Ibste aspecto convencional nao deve ser atribuido a 
todos lugares em que Homero usa de alegorias. Na cena da Reconciliagao, por exem- 
plo, Agamenao se utiliza com razao desse processo para caracterizar a fonte dos erros 
dos homens. Veja p. 239. 

(115). — II., X, 251-253. Poder-se-ia ainda citar neste canto 94-95; 224-226. 
(116). — II., IV, 349; 411. 
(117). — n., V, 764, 814; III, 437; IV, 188. 
(118). —- 11., n, 143. 
(119). — IL, III, 228. 
(120) . — 11, Ill, 171. 



A ARTE NA ILIADA E ODISSEIA 

Apontemos ainda a formula: ws ^aro: "assim disse ela", que equivale 

a uma especie de ponto final no discurso. As formulas mais comum da 

resposta sao: 

rov S ' yixelper' eTretra (121) 

rov S1 avre TrfjofjeeLTre (122) 

E isso nos leva a repetir o que ja dissemos acerca da lingua de Ho- 

mero: tais formulas correspondem, sobretudo, as necessidades da proso- 

dia, fato de que, alias, voltaremos a falar adiante. 

Todayia, se a Iliadia. e a Odisseia usam das mesmas formulas e 

dos mesmos processos, e possivel achar diferengas sensiveis entre os dois 

poemas. Ainda que o estilo da Odisseia permanega nobre, a atmosfera 

geral mudou; o sublime desapareceu para dar lugar a cenes familiares 

e ate da vida rustica. Nas Narrativas, as aventuras tornaram-se mara- 
vilhosas, enquanto que, na Vinganga, reencontramos, mesclado a inspira- 

gao familiar e campestre, o estilo grandiose e sublime que caracteriza a 

Itiada, Leia-se apenas esta pequena cena em que Euricleia, a ama, 

apos o Massacre, vai anunciar a Penelope.a presenga de Ulisses: 

A velha mulher apressa-se para os pavimentos superiores, 
sacudida pelo risor 

para anunciar a senhora o regresso do esposo amado; 

seus joelhos haviam recuperado o vigor, os pes 

voavam pelas escadas (123). 

Mencionemos ainda as preocupagoes culinarias dos Pretendentes, 

os pormenores da vida do palacio que mais parece uma grande fazenda^ 

as conversas familiares de Eumeu, Ulisses e Telemaco, as cenas do men- 

digo que assiste ao jantar, tudo e menos grandiose, mais terra-a-terra. 

Para melhor provar o que dissemos sobre o estilo homerico, convem 

insistir ainda sobre dois aspectos particulares: a expressao da emogao e 

do riso. 

£ caracteristico nessas epopeias o fato de a emo- 

O patetico e o gao traduzir-se pelo poeta de maneira feliz; frequen- 
comico temente, ele parece tomar parte ativa nesses fatos 

pateticos, comover-se com a desgraga que sobre- 

vem ao guerreiro. Quando Aquiles envia o amigo ao combate, sua prece 

a Zeus traduz a emogao: 

(121). — Od., XIII, 146; 329. 
(122). — Od., XIII, 236. 
(123). — Od., XXIII, 1-3. 
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Sustenta-Ihe o coragao no peito: assim, Heitor 

vera se sabe combater sozinho 

o nosso escudeiro, ou se setts bragos tenuveis 

so tem forga nos dias em que eu tambem 

participo da refrega guerreira. 

Mas quando ele tiver rechagado das naus a batalha e o clamor, 

faze que, sao e salvo, volte aos belos navios, 

com todas as armas e com todos os setts homens, 

avidos de um corpo a corpo (124). 

A morte do heroi, frequentemente, provoca piedade no coragao do poeta: 

O corajoso Pelagao Ihe extrai da coxa a haste de freixo, 

Pelagao, que foi para ele tun bom oonmpanheiro. 

A respiragao o abandona; uma nevoa se Ihe espalha sobre os olhos. 

Depots retoma alento, o sopro de Boreas cai 

sobre ele, envolve-o e reanima seu coragao que, 

tristemente, ialece (125). 

Essa piedade, Zeus tambem a experimenta, quando ve Heitor, cheio de 

alegria, vestir as armas, de Aquiles para correr ao combate: 

Ah! infelizJ a morte nao te preocupa, 

ela que, no entente, esta tao per to de tL Vestes as armas divinas 

do heroi diante de quem todos estremecem! 

E o deus Ihe concede* alguns triunfos "para compensar a sorte" que a 

espera (126). Dira mais adiante, pensando na morte do Pelida:   

otj fiev yap ri irov eoTtv oc^vpiortpov dvSpo? 

TrdvTtov daad re yalav em ttvcUl tc Kal epirti (127). 

Mas e na cenas de familia que a emogao irrompe de modb mais 

intense. Andromaca dirige-se ao esposo: 

Heitor, es para mim ao mesmo tempo pai, mae digna; 

es-me um irmao ao mesmo tempo que jovem esposo. 

Vamos! desta vez tem piedade; fica aqui na mwalha; 

nao, nao fagas um orfao de teu filho, nem de tua mulher uma viuva. 

(124). — II., XVI, 241-248. 
(125). — II.. V, 694-698. 
(126). — II, XVII, 201-203 e 207. 
(127). — II., XVII, 446-447, Veja p. 244. 
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E Heitor Ihe responde: 

O cuidado do futuro nao me preocupa tanto pelos troianos 

como por ti, quando um do® aqueus da cot a de bronze 

te levar chorando, arrebatando-te os dias de liberdade. 

Talvez, entao, emi Argos, haver as de tecer para um outro, 

talvez devas carregar agua da tonte Messeis ou da Hipereia, 

sujeita a mil afrontas, porque um destino cruel pesara sobre ti. 

E um dia, dirao, vendo-te chorar: 

& a mulher de Heitor, o primeiro no combate 

entre os troianos, domadores de cavalos, quando 

se combatia ao redor de tlio. 

Eis o que dirao, e para ti sera uma nova dor, 

a de ter per dido o homem que era capaz de 

afastar de ti o dia de escravidao. 

Ah! que eu morra, que a terra sobre mim dispersa 

me recubra completamente, 
arises que eu possa ouvir teus gritos ou te veja 

arrastada em servidao (128). 

Ou entao, sao as palavras do pai ao jovem filho, e o esposo que, ao ver 

a mulher em pranto, apiada-se e a acaricia com a mao e Ihe fala, tentan- 

do consola-Ia. Sera preciso citar ainda as lamentaqoes de Hecuba, antes 

do combate em que Heitor perdera a vida? 

Heitor, meu iilho, respeita este peito. E tern piedade de mim, 

de mim que out r or a te oiereci o seio, em que 

se esquecem os cuidados; 

lembra-te, meu filho. Ah! cruel! Se ele te matar, nao poderei 

chorar-te sobre um leito funebre, meu men/no, 
nem eu que te dei a vida. . . 

nem a esposa que pagaste com tantos presentes, e, bem longe de nos, 

junto as naus, rapid os caes dos argivos te hao de comer (129), 

Leia-se tambem a prece de Heitor moribundo a Aquiles (130), ou as 

queixas de Priamio e de Hecuba (131), sua esposa, ou as lamentagoes 

de Andromaca (132), os prantos de Aquiles por seu amigo (133). Eis 

a entrevista de Priamo e Aquiles: 

(128). — Jl, VI, 429-432; 450; 454-465. 
t 129) . — II., XXII, 82-89. 
(130), — 11., XXII, 339-343. 
(131). — U., XXII, 416-436. 
(132). — U., XXIV, 725-745. 
(133). — 11., XVIII, 324-343. 
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"Vai, respeita os deuses, Aquil&s, tem piedade de trdm, 

pensando em teu pai, Ainda mais do que ele, tenho direito a piedade; 

ousei o que nenhum mortal jamais ousou: 
level aos labios a mao do homem que me matou os filhos". 

Ele fata e taz nascer em Aquiles um desejo de chorar por seu pai. 

Toma a mao do velho e, docemente, a repele: 

ambos rememoram: um por Heitor, matador de homens, 
chora longamente, agachado aos pes de Aquiles. 

Entretanto, Aquiles chora por seu pai, e tambem 

por Patroclo; e os prantos erguem-se na morada (134). 

Poder-se-iam ainda citar as cenas do reconhecimento de Ulisses e Tele- 

maco (135), do boiadeiro, da ama que reencontra o senhor (136). 

E o poeta tambem demonstra simpatia, comove-se pensando na 

desgraga desses herois que celebra. Aquiles acompanha o cortejo funebre 

de Patroclo: 

 Viu seu leal amigo, 

estendido sobre uma padiola, dilacerado pelo bronze agudo, 

Patroclo que, ainda ha pouco, ele mandava partir, 

com seus cavalos e carros, 

para a luta, e que nao tera mais para recebe-lo na volta (137). 

O poeta apiada-se, igualmente, daqueles que, cegos, correm para a per- 

digao: 

Pobres loucos! Palas Atena a todos roubou a razao! 

Aprovam Heitor, cujo conselho e a sua desgraga 

e, dentre eles, nenhum toma o partido de 

Polidamas que Ihes da o bom conselho (138), 

Todavia, o poeta sabe introduzir na narrativa o comico que entre- 

tem, que tambem apresenta tantos matizes, indo do humor mais acer- 

bo a caricatura e ao ridiculo. 

Sao os sarcasmos militares de herois que se encontram no campo de 

batalha e falam de seu desprezo ou de sua colera, antes de comegar a 

bater-se (139); sarcasmos mais arduos do vencendor para o vencido e que 

testemunhami uma epoca dura e sem piedade (140). Ate os deuses po- 

dem ser objeto desse sarcasmo , . . (141) . No meio dos jogos funebres, 

(134). _ j/., XXIV, 503-512. 

(135). — Od., XVI, 180-320. 
(136). — Od., XIX, 470-502; XXI, 191-231. 
(137). — IL, XVlII, 235-238. 
(138). — //., XVIH, 311-313. 
(139). — //., V, 648-654. 
(140). — 11., XIII, 374-382; XIV, 454-547; 479-485; XVI, 745-750. 
(141). — 11., V, 348-351; XXI, 410-414. 
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recordemolo, certos estouvamentos desencadeiam o riso enorme dos gre- 

gos; e e o miesmo riso que acolhe Ares, quando volta aos ceus (142), 

vitima de Diomedes e, mais tarde, de Atena (143). As cenas comicas 

nao faltam. Seria preciso citar todo o canto III, o episodio do combate 

em que Menelau maltrata Paris, o fanfarrao, de maneira lamentavel, 

sem que haja reagao por parte deste ultimo, e a seguir, a cena em que 

Paris, junto de Helena, ja se esqueceu da vergonha e so pensa no amor, 

enquanto que, "igusl a uma fera", Menelau o procura por toda parte! Tu- 

do e malicia. O poeta parece divertir-se com essa cena de alta comedia. 

Comedia e tambem o reconhecimento de Diomedes e Glauco. O 

grego propoe a troca de armas e recebe uma armadura de ouro ©m lugar 

da sua de bronze, " o valor de cem bois pelo de nove". E o poeta julga 

que, nessa transagao, Zeus "arrebatou a Glauco a razao" (144). Comico 

ainda na cena em que o deus Posidao, impelido por Hera a agir em favor 

dos aqueus, expressa seu tern or de Zeus: "ele e cem vezes mais forte que 

nos" (145), e esquiva-se. Por sua vez, Hera, impelida a agao por Atena, 

tambem se esquiva, quando Zeus a ameaga: "Nao posso admitir que por 

causa de mortais, nos partamos em guerra contra Zeus" (146). E a 

cena comica ainda se amplia. A corajosa Atena que se gabava de ver 

logo seu pai chama-la e dizer-lhe: "Minha filha de olhos esverdeados?* 

(147), ouve este ameagar bater-lhe de tal maneira que ela se lembre 

desse castigo durante muito tempo. E a mensageira dos deuses, Iris, nao 

teme tratada, ainda sempre em nonUe de Zeus, de cadela impudente! Todas 

essas correspondencias revelam um comico perfeito! 

Mais espirituoso e o discurso que o poeta atribui a Agamenao, a 

respeito de Menelau: 

Muito frequentemente ele atnolece e recua e nao quer esforgar-se; 

nao que ceda ao medo ou a estulticia; 

mas fica a olhar-me e espera que eu o empurre . . . (148) 

Ora, tudo prova no poema que Menelau esta pronto a atacar, excitando 

a uns e outros, dando conselhos sensatos. E Agamenao que o retem con- 

tinuamente, impedindo-o de agir. Alias, que Menelau poderia esperar 

de um rei incapaz de tomar por si uma decisao feliz? 

(142). — II., XXIII, 840. 
(143). _ v, 900; Od., VIII, 326-327. 
(144). — a.t VI, 236. Convem aproximar esse episodio daquele em que Penelope fax com que 

os Pretendentes Ihe enviem presentes. 
(145) . — II., VIII, 211. 
(146). — II., VIII, 428. 
(147). — //., VIII, 38-40. 

(148) . — II., X, 121-123. 
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Cena de bisbilhotice aquela em que a divina Iris apressa Helena, 

para que esta va a muralha assistir ao encontro do amante com o pri- 

meiro marido: 

Ven% minha car a, vem ver a inqrtvel hist oria 

dos troianoSy domadores de cavalos, e dos aqueus da cota de bronze, 

 ate agora na plardcie, so pensavam na guerra execraveL 

files agora estao mudados e mudos: a hat at ha cessou. .. . 

Alexandre e Menelatx, querido de Ares — ela insiste — 

vao juntos, para possuir-te, aombater com suas tongas langas, 

e te chamarao mulher daquele que veneer, 

Assim\ fala a deusa, e poe no coragao de Helena 

doce desejo de seu primeiro marido (149). 

Por ocasiao dos jogos em honra de Patroclo, aparece a encantadora 

historia de Antiloco, o jovem filho do velho Nestor, que, maliciosamente, 

obriga Menelau a refrear seus cavalos e, por isso, o vence na corrida 

de carros. O jovem nao admite que Aquiles o prive de seu premio, mas 

quando Menelau o repreende, pede publicamente perdao e admite o 

julgamento que sobre ele recai: "Hoje, em ti foi a juventude que te 

arrebatou a razao", e entrega a egua (150). O sorriso paira em todos 

os labios . . . Derrotado na corrida por Ajax e Ulisses, o mesmo 

Antiloco sabe fazer uma lisonja espirituosa a seus vencedores, sem es- 

quecer-se de Aquiles, que, por sua vez, Ihe testemunha o quanto Ihe 

foi agradavel esse elogio, outorgando-lhe meio talento de ouro, que 

nao deixa o grego indiferente! . . . (151). 

Mais "gaulesa", por assim dizer, e a cena em que Hera, para 

despertar em Zeus o desejo amoroso, vai preparar-se em sua camara, 

toma mil cuidados, como uma cortesa, atrai a seu favor, enganado-os, 

Afrodite e o deus-sono, e aproxima-se do Gargaro, onde esta o deus. E 

Zeus a deseja-la e Hera a reclamar mm lugar secret© para seus amores, 

enquanto que Hipnos, sentado numa arvore, testemunha a cena e espera 

para espalhar-se sobre o deus em eeu leito . . . (152). Aqui chega- 

mos a farsa. 

Assim, o comico da Iliada vai desde a comedia sutil, apenas esbo- 

gada, ate a farsa, passando pelo gracejo macabro. Entretanto, o autor 

prefere a resposta sutil, o comico que resulta dos proprios caracteres. 

A Odisseia, poema mais burgues, oferece numerosos exemplos de 

jogos de palavras e gracejos menos elegantes. O episodic de Ares e Afro- 

(149) . — //., HI, 130 e ss. 
(150). — IL, xxm, 514-602. 
(151). — IL, XXIII, 787-797. 
(152). — IL, XIV, 163-335. 
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dite e dos mais ousados. Os amores dos deuses sao dados como espe- 

taculo aos outros senhores do Olimpo (153), e tudo parece uma parodia. 

Outras cenas apresentam um comico de situagao real: Ulisses e seus 

companheiros, deitados na praia, cobertos de peles de foca nao acham 

agradavel a situagao: "Quem tomaria em seu leito um animal marinho?" 

pergunta Homero (154). 

ainda na Odisseia que Homero emprega diversas expressoes po- 

pulares. Assim, em Itaca, Eumeu interroga o mendigo Ulisses sobre sua 

expedigao: 

Que navio te trouxe para nossa patria? 

Pois, certamente nao vieste a pe, eu o creio (155). 

ainda Eumeu, que falando dos pretendentes, chama-lhes "o rebanho 

feio" (156). £ uma cena bem popular e ridicula aquela do combate de 

Ulisses e Iro, o mendigo, na qual o premio e um estomago cheio de 

banha e sangue (157). 

Os trocadilhos sao numerosos. Trata-se de uma nova e feliz aproxi- 

magao de palavras, provocada pelos proprios termos. Ulisses pede um 

pressagio a Zeus. Essa indicagao Ihe e fornecida por Zeus, gragas a 

uma serva cuja fun^ao e moer o grao e Ulisses rejubila-se: 

compreendeu que ele tambem iria moer sua vinganga 

trata-se da expressao rto-aaOai aActra?, evocada pelas palavras dActara, 

dAer/jtsr 6 dAeacrav (158). 

Conhece-se a astucia de Ulisses para enganar o Ciclope: diz chamar- 

se Ninguem. E isto o ha de salvar, colocando Polifemo em ridlculo (159). 

A ironia tambem e frequente. Posidao contempla Ulisses a lutar 

com a tempestade: 

Eis-te agora debaixo de tua carga de males. Navegas 
rumo a aventura. . . 

Tenho esperanga de iornecer-te tua paga de desgragas (160). 

(153). — Od., VIII, 333-342, em particular. Em Homero, geralmente reina a maior reserva 
sobre esse assunto (Ver XXIII, 295 e XI, 240-245). 

(154). — Otf., IV, 463. 
(155). — Od., XIV, 188-190; XIV, 59. 
(156). — Otf., XVI, 28. 
(157). — Qd,, XVIII, 40 e ss. 
(158). — Od., XX, 105 e ss. 
(159). — Od., IX, 366-367; 410 e ss. 
(160). — Od., V, 377-380. 



O PATETICO E O COMlCO 253 

Quando Eumeu e o cabreiro atacam Melanteu, aparecem os mesmos 

sarcasmos que na Il'tada: 

Eis-te agora betn assent ado para vigiar a noite, 

espalchado sobre o teito; e uma cama bem macia! (161) 

Cruel e tambeni a ironia de Ulisses, antes do Massacre: 

Agora e bora de servirmos aos aqueus uma ceia, 

antes que se taca noite, ceia a que acompanharao 

todos os jogos da voz e da citara (162). 

Essa variedade de tons da um aspecto de vida real; contribui para 

conferir a cada personagem uma personalidade bem sua e contribui, 

principalmente, para formar um estilo peculiar a Homero. 

Fato extraordinario e que apos tantos seculos^ e embora os poemas 

tenham sido compostos para homens que poderiamos acreditar tao di- 

versos de nos, possamos verificar que o estilo nao envelheceu tanto. £le 

conserva para nos uma frescura real. Para explica-lo, parece-nos que 

nao podemos fazer nada melhor que citar esta pagina pe P. Mazon: 
"O aedo e um improvisador; mesmo na epoca em que se cessou de 

improvisar, ele conservou o estilo tradicional da improvisacao oral; nao 

reune palavras, reune formulas, que completam um esquema metrico 
determinado. O milagre e que um estilo desse genero possa dar uma 

impressao de vida e frescura, Entretanto, consegue da-la tao bem e, as 

vezes, melhor que qualquer outro. E, refletindo, o fato se explica sem 

dificuldade, As formulas nao sao mais que grupos de palavras tao forte- 

mente ligadas entre si pelo uso, que formam verdadeiras unidades, que 

tanto ao poet a como a sen publico pareoem palavras um pouco mais 

longas que as outras, e eu acrescento: nao mais usadas que as outras. 

Com efeito, 6 sabido que em literatura nao ha lingua que nao seja usada, 

Neste caso, como se pod era dar forca e vida a uma tal frase, toda feita 

de palavras usuais, enfraquecidas? For um torn de espontaneidade que 

rejuvenecera as palavras e dar a ao ouvinte a ilusao de que acabam de 

ser criadas. E, num texto escrito, quando a voz do poeta ja se extinguiu 

para sempre, onde fica o eco desse torn que reanimava as palavras em- 

palidecidas? No movimento; esta no movimento o segredo do estilo. O 

milagre do estilo homerico nao Ihe e proprio. E o milagre do estilo, em 

geral. Mas apresenta-se, em Homero, sob a forma mais atraente e ins- 

trutiva; jamais se chegou a fazer algo tao novo com elementos tao 

velhos; jamais o estilo teve movimento mais vivo e mais flexivel, porque 

esse movimento era a propria condigao de sua existencia: um estilo for- 

mular so vive quando se move, ou pelo menos, quando vibra (163) . 

(161). — Od„ XXII, 195 e ss. 
(162). — Od., xxn, 428-430. 
(163). — P. Mazon, L'lUade (texto estabelecido e traduzido por) t. I, p. XIII. 
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Ja tratamos do verso hexametro de Homero, e 
A versificagao sua origem. Resta, entretanto, assinaler que o poe- 

ta soube aproveitar-se totalmente dos recursos des- 

se verso, tal qua! muitos seculos ja o haviam moldado. 

Calculou-se que o poeta achara trinta e duas formas diferentes para 

o agrupamento de datilcs e espondeus! Seja por vontade deliberada ou 

por simples acaso, isso testemunha a rara maestria de Homero e, tambem, 

uma sensibilidade ritmica sem igual. 

Ora o verso marcha solene: 

'HcAtos S* avopovac Xlttiov /repiKaWla XtpviqVj 

ovpavov cs TroAv^aAKOv, tV aOavaTOiai <f>a€ivr} 

KOLL OvrjTOLiTL /SpOTOtCTLV CTTt ^€tS(tipOV OLpOVpaV 

Quando o sol se ergue, abandonando o lago esplendido, 

e so be ao firmamento de bronze, para alurmar os deuses 

e os mortals sobre nossa terra iertil em trigo (164) . 

Ora, ao contrario, caminha simplesmente: 

Adto? o ap.<f>L TroOeamv toia apapiaKt TreotAa 

Eumeu estava sentado, atando aos pes o par de sandalias (165) . 

Gragas ao arranjo das pausas e ao conjunto do verso, o poeta nos 

indica o espanto, a admiragao: 

crra? OrjeLTO TroAi'rAa? Sios >08vo-o'ci'? 

E la estava, de pe, a comtemplar, o heroi paciente, 

o divino Ulisses (166). 

Em outros lugares, o poeta serve-se do re jet (167, de maneira ex- 

pressiva: 

(164). — Od., Ill, 1-3. 
(165) . — Od., XIV, 23. 
(166). — Od., VII, 133. 
(167). — Nao encontrando na lingua portuguesa termo que exprima exatamente a palavra 

francesa re jet (quebra do verso, corte do verso, cavalgamento), conservamos as duas 
expressoes francesa re jet e en jambement (encadeamento, transbordamento, verso con- 
tinuado) , O re jet indica uma pequena expressao que passa ao verso seguinte. Ha 
enjambement quando um verso continua no verso seguinte sem que exista uma pau- 
sa no fim do primeiro verso. Veja o Lexique de la Terminologie lingwstique do 
J. Marouzeaux, pp. 86 e 198. 
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'Hvrc ySoCs ayeXrj^L fiiy* e|o^o? IttActo Travrwv 

ravpos . . . 

Assim coma, na manada, se distingue dent re todos, por sua estatwa 

o touro . . . (168). 

Iiisse rejet marca tanto uma agao muito sim,ples da vida corrente, camo 

poe em relevo um aspecto particular da agao, como nas duas passagens 

abaixo:, 

Tw S1 olvt* iv Kkicrirj 'OSvcrcrevs: koli Slos v<f>opl3b<5 

SopTreLTfjV. 

Ambos na cabana, Ulisses e o porqueiro divino 

jantavam . . . (169). 

e: 

ctcicdv n^AtaSct p,c\trjv Kara to/xov 

Sua langa de freixo do Peliao la esta, a vibrar sobre 

seu ombro direito 

aterradora (1^0) 

Leiam-se tambem as passagens em que o rejet corresponde a um verbo, 

indicando uma atitude. Gragas a isso parece que nao temos mais que 

um decassibalo: 

evpcv eireiT3 'Obvaija, Att p^nv draAavrov, 

ecrraoT ' o(»Ss d ye IvacriXpoto pLeXatviys 

aiTTtT, CTTCt pw KpaSlTJV Kai Ovpov iKavev. 

Ela la encontra Ulisses, que tem o pensamento igual a Zeus, 
Ele esta imovel; e, a sua nau negra de belas proas 

nao toca, pois a tristeza Ihe invade o coragao e o animo (171). 

Por ocasiao do cortejo funebre de Patroclo, o mesmo genero de rejet poe 

em relevo a rapida conclusao: 

Optil Se irdyra veKvv KaTaeiwov, d<j eireftaXXov 

Keipopevoi ' OTriOev Se Kaprj e^e Stos ^^tAAcvs 

d}(yvpevo<s erapov yap dpvpova irepir* "AtSos Se, 

(168) . —> 77., II, 480-481. 
(169) . — 0<7., XV, 301. 
(170). —77., XXII, 133-134. 
(171). — 77., II, 169-171. 
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0 cadaver esta inteiramente coberto dos cabelos 

que sobre ele espargiram, 

tendo cortado das ironies. Por detras, 

sustinha a cabeca do morto o divino Aquiles, 

desolado: era um amigo sem macula que conduzia ao Hades (172). 

Por meio do enjambement, e o verso que se prolonga atraves do hexamo- 

tro seguinte, quer para dar uma impressao de lentidao solene: 

ws ore rts jSoas a/ocrcvas cvpv/xcrwTrovs 

Tptflcfxevat Kpl XevKov ivKTipivrj cv dAcoiy. 

Da mesma forma que s& atrelam boia, de larga cerviz 

para calcar a branca cevada na area bem construida (173). 

quer para marcar a violencia da invectiva: 

M77 /ac, kvov, yovvwv yovvdfceo pySt tok-tjow 

at yap mus avrov pt pevos Kal 6vpo<s dvdr^ 

top * dnoTapvopevov Kpia eSpevai, ola p * eopyas 

(OS OVK ecrO' os oTfs yc xdvas #C€^>aA^s aTraAdAKOt. 

Nao, cao, nao me supliques nem pelos meus joelhos, 

nem por meus pais. 

Assim como e verdade que eu desejaria ver 

cotera e coragao induzirem-me 

a esquartejar teu corpo para devora-lo cru, apos o que me fizeste 

nada afastara os caes de tua cabega (174). 

Para indicar o espanto, o verso prolonga-se num semi-hemistiquio: 

01 8' dvca) iyeuovTO Sopov Kara <f)d)Ta tSdvrcs 

6avpa£ov S 9 6pd(ovT€S. 

E todos silenciavam na morada, a vista desse homem 

todos o contemplavam cheios de espanto (175). 

Assim tambem, o movimento da vaga e dado por este verso que prolonga 

o fim do precedente: 

 ijyi pd\iGTa 

Acttyyos ttoti ytpaov diroTrXvvtaKc ^aAacrcra. 

... La onde, frequentemente, 

sobre a mar gem, o mar ia e vinha lavando o saibro (176). 

(172). — I/., XXIII, 135-137. 
(173). — It., XX, 495-496. 
4174) . — II., XXII, 345-348. 
(175). __ Qd., VII, 144-145. 

(176). — Od., VI, 94-95. 
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£ esse um genero de enjambement frequente em Homero. 

Por outro lado, o poeta nao negligencia a repetigao dos mesmos 

sons para provocar uma especie de harmonia imitativa, assim neste verso 

em que a deusa Tetis vai consolar o heroi com suas doces palavras: . 

Tckvov, ixrj rot ravra fxera (fipearl (TrjZt /xcAovrtoi/. 

Meu HI ho, que nada disto va perturbar ten coragao (177). 

Podemos tambem notar umia certa fluidez no fim deste verso: 

Avrap CTret KareSu Xaprrpov <f>do<s rycAtoto 

Quando enfim se pos o brilhante lampejo do sol (178). 

Perceba-se a diferenga de expressao entre estes. dois versos, um que mar- 

ca o insulto, o outro, cortado, cheio de aliteragoes que indicam o tur- 

bilhao inteiror de Aquiles, no auge da colera: 

"Q p,oi, avatSctiyr eTrtet/jieve, 

ttw? rt5 rot 7rp6<l>po)V eTreatv iretOrjTai 

Ah! coragao vest id o de desfagatez, que so pensa no lucro! 

Como queres que um dos aqueus possa obedecer 

de boa vontade as tuas ordens? (179) 

Por fim, tudo se une nos versos seguintes, para toma-los prementes, 

cheios de insistencia: 

"Eo'Trere vvv /xot, Moucrat 'OAu/XTria Sto/Aar' e^oixrat, 

vp.ei<s ydp Beat ecrTe, Trapecrre re, icrre re iravra, 

rjpiels Se kAc'os otov aKOvopev ovSi rt tS/Acv. 

E agora, dizei-me, Musas que habitais o Olimpo, 

pois vdst sois, deusas, onipresentes, que tudo sabeis. 

Quanto a nos, so ouvimos um ruido e nada sabemos (180). 

* * 

* 

Em conclusao, os poemas homericos sao expressao duma arte muito 

evoluida. Poemas narratives que fazem reviver um passado, uma tra- 

digao poetica, reuniram em seus cantos as multiplas lendas, ora desen- 

(177). — 11, XIX, 29. 
(178). — II., 1, 605. 
(179). — II., I, 149-150. 
(180). — IL, II, 484-485. 
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volvendo-as, ora resumindo-as, ou ainda ,mencionando-as numa alusao 

rapida. Conservaram dos poemas anteriores o espirito, o estilo e o voca- 

bulario. Mas sao, certamente, o apogeu da poesia epica. A lingua indica 

uma grande mestria, embora permanecendo simples; revela-se capaz de 

representar todos os pensamentos: sua riqueza de expressao e espantosa. 

O poeta aparece como uma personagem real, que toma parte na cena e 

age com suas personagens. Acerca de Patroclo, exclama: 

Assim implora o grande louco, e e a morte, 

a perversa morte, o traspasso cruento que implora 

para si mesmo (181). 

ou ainda: 

Qua! e. entao, o primeiro, qual o ultimo que abates, 

Patroclo, no instante em que os deuses te chamam 

para a morte? (182). 

essa uma invocagao familiar, rara no poeta. Ele tambem se apiada dos 

mortos: 

.... enquanto que ele mesmo, no torvelinho de poeira, 

la esta, seu corpo estendido por terra, esquecido 

dos carros para sempre (183). 

As reflexoes, as vezes, nao pertencem aos atores, mas sao aquelas que 

os acontecimentos sugerem ao autor: 

Mas o designio de Zeus e sempre mais forte que o de um mortal. 

£ ele que poe o valente em fuga e Ihe arrebata a vitoria, 

sem esforgo, assim como, outras vezes, o impele 

ao combate (184). 

O poeta ja expressa, conforme vimos, uma verdadeira teologia 

e, por detras dos deuses, ele evoca os problemas da inteligencia e da 

vontade assim como os do conhecimento. O maravilhoso se tinge ja 

de racionalismo, de admiragao pelo homem e suas obras. Se recebeu 
caracteres ja determinados pela tradigao, Homero vai mais longe: 

apresenta mais que personagens convencionais, almas que evoluem^ que 

vivem e sofrem. Mais ainda, Homero cria caracteres, feitos de sim- 

(181). — II., XVI, 46-47. 
(182). — II., XVI, 692-693. 
(183). — It., XVI, 775-776. 
(184). — II., XVI, 688-690. 
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plicidade, clareza, almas jovens geralmente: Telemaco, Nausicaa, ou en- 

tao um velho como Nestor ao qual atribui toda a sua propria experiencia 

dos seres. Tais caracteres nao foram compostos duma so vez, mas por 

meio de pinceladas discretas, que os esclarecem quer por meio de oposi- 

cao quer ainda por um jogo de correspondencias. E isso se torna ainda 

mais notavel quando se pensa, como nao cessamos de afirmar, que os poe- 

mas foram compostos, canto por canto, pois eram destinados a ser can- 

tados separadamente e nem sempre ligados entre si. O fato e que para 

o poeta, tais personagens vivem dentro dele, tern vida real.. Em qualquer 

momento que compoe, Ihes da vida e os tragos que Ihes convem. Reside 

nisso a sua grande obra. 

E alem do narrador e do psicologo, encontramos o autor que vive 

em seu tempo, preocupado com os problemas contemporaneos e tomando 

posigao: assim, a proposito do problema de colonizagao ocidental, ve-se 

nele o conservador hostil a nova tendencia, con^o convem a um povo tra- 

dicionalmente voltado para a colonizagao oriental ou, pelo menos, a 
um homem para quern o Ocidente e cheio de perigos. Hbmem de arte, 

nao desdenha descrever de maneira soberba as; obras que conhece, 

assim como a serpente de Aulis ou ainda o Escudo de Aquiles: revela um 

talento descritivo inigualavel, (185). 

Como homem consciente de suas reponsabilidades, nao cessa de 
dar ligoes de bem viver; na Odisseia, esse modo de agir e continuo, pois 

que os deuses protegem os bons e castigam os xmpios; mas na Iliada, poe- 

ma mais pessimista, o poeta delineia um quadro delicado e edificante 

da deferencia devida aos anciaos (186), mostra certa reprovagao diante 

de atos crueis, reage pessoalmente diante dos fatos dolorosos. 

Este estudo teve por fim esclarecer a arte de Homero. O ter sido 
capaz de fcrmar poemas possuindo tal unidade, servindo-se de tantas tra- 

digoes tao diversas ja e proeza dum artista em plena posse de seus meios. 

Estude-se a maneira pela qual o poeta elaborou seus poemas, como trans- 

pos ou adaptou as lendas, o genio com que fez dos deuses seres humanos 

dotados duma psicologia tao sutil quanto a dos herois; admire-se um 

escritor ja de posse duma filosofia e despertando para a admiragao 

do homem, de sua razao, de sua vontade; tudo nos demonstrara que 

estamos diante de um grande poeta. Ele conhece a arte da composigao 

de vastos conjuntos, assim como dos quadros mais bem adornados. Poe- 

ta curioso da imagem e dos pormenores verdadeiros, orador sem igual, 

escritor ora espirituoso ora patetico, enfim nele tudo testemunha uma 

arte avangada, um mestre do estilo e do verso. 

(185). — IL, XVIII, 468-617; II, 301-329. 
(186). — 11., XXII, 419-420; XXIV, 362-439; 540-551. 
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A PESSOA DE HOMERO 

Chega-se, pois, a questao essencial: a Uiada e a Odisseia sao obras 

de um so autor, ou sao cada uma delas o resultado das diversas contri- 

buigoes de muitos poetas, obra, portanto, do acaso? Todo este trabalho 

pretende dar uma resposta. De um lado, parece que a tese da mul- 

tiplicidade de autores deve ser abandonada. Qualquer que seja o genio 

de diversos compositores, nao e possivel acreditar que de intervengoes 

e adigoes mais ou menos felizes tivesse podido resultar uma obra tao 

una, inspirada com o mesmo espirito, com a mesma psicologia prgfun- 

da, e em que se encontram os mesmos processos. As divergencias e as 

proprias contradigoes advem, e evidente, dos fundos primitivos utili- 

zados pelo autor, mas tambem do modo de composigao de tais poemas, 

canto por canto, com a intercalagao de alguns episodios em periodos 

mais ou menos distantes entre si. O metodo de composigao e totalmente 

diferente do dos modernos e mesmo do dos grandes classicos do seculo V. 

E, em conclusao, as obras primas com,o a lliada e a Odisseia nao podem 

ser senao o resultado de um unico pensamento. Iremos ainda mais longe. 

Variedade de lingua, variedade de tradigoes, mas principalmente, 

mesmo modo de compor, de unir o patetico ao comico, mesma prefe- 

rencia pelos discursos, todos esses sinais nos impeliram a falar do autor 

da Uiada e da Odisseia como de um unico poeta. Mas a mais forte prova 

dessa unidade foi encontrada na psicologia profunda do autor, sua ma- 

neira de estudar os tipos, procurando nas lendas os vestigios tradicionais, 

desenvolvendo de maneira humana certos aspectos particulares das di- 

vidades e, principlamente, na maneira progressiva pela qual tais carac- 

teres sao apresentados: oposigao e correspondencia. Uma ultima prova 

da unidade pode ser encontrada no papel desempenhado por uma perso- 
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nagem tanto na Uiada como na Odisseia, o velho Nestor. Nao pode ha- 

ver a menor duvida de que se trata duma personagem introduzida recen- 

temente na lenda de llio. A primeira vista todas as cenas em que apare- 

ce o senhor de Pilos poderiam, facilmente, na maior parte, ser suprimidas. 

£ realmente um falador que, como todos os velhos, gosta de narrar suas 

memorias, muitas vezes no momento que pode parecer menos oportuno. 

E apesar disso, analisando bem, seu papel e essencial .Pode-se ate dizer 

que sem Nestor nao haveria nem Uiada nem Odisseia! De fato, e Nestor 

quern aconselha Patroclo a combater com as armas de Aquiles, conselho 

de sabedoria mais que resultara mal por causa do descomedimento de 

Patroclo. Ora, essa intervengao constitui o proprio nucleo do poema. 

Nao e a morte de Patroclo que poe fim a colera de Aquiles e o faz vol- 

tar ao combate? o mesmo papel que Nestor tambem desemjpenha na 

Odisseia: sem ele, nao haveria nenhuma liga^ao entre a Telemaquia e 

as Narrativas de Ulisses. Portanto, foi um mesmo e unico autor que 

imaginou essa personagem central. Foi ele que unificou os poemas 

precedentes servindo-se deles na medida em que pudesse adapta-los aos 

seus objetivos, fazendo-os tambem contribuir para a beleza da sua obra. 

Todavia ja se ressaltou acertadamente que diferentes concepgces 

separam a Uiada da Odisseia (1) . Assim a segunda epopeia, que poderia 

ser um poema do mar, parece, de fato, ignorar as coisas do mar descre- 

vendo-as de modo muito banal, enquanto que a Uiada sabe oferecer belas 

descrigoes, bem pessoais; e isso pareceria indicar dois autores diferentes, 

um que sabia apreciar os encantos da vida maritima, ou pelo menos de 

seus espetaculos, e outro, que ao contrario, apesar do assunto, ignorava 

todo esse mundo. Nao se pode negar que tais diferengas existem, Mas 

isto so pode incite r a considerar a Uiada como uma obra mais original, 

mais independente, enquanto que a Odisseia esta ainda bem proxima das 

fontes que a inspiraram. 6 evidente que o autor que soube dar tanta 

vida a Ulisses era capaz de dar mais realismo as suas descrigoes mariti- 

mas. 

Sempre e possivel alegar que nas duas obras encontramos uma 

concepgao teologica e principalmente moral e um maravilhoso diferentes, 

que o espirito de uma e mais familiar, o de outra mais heroico; sao di- 

vergencies de somenos, que podem ser facilmente justificadas pelos pro- 

prios assuntos, ou entao pelas datas diferentes em, que os poemas foram 

redigidos. Nao conviria atribui-las a uma mudanga de gosto? (2) 

Chegamos a esse resultado pelo proprio estudo da obra, de sua 

arte, de seus processes. Apresenta-se, porem, uma questao essencial: te- 

mos indicios suficientes que nos permitem situar essas obras no tempo e 

(1), — G. Germain, op. dt., 601-618; 637-639. 
(2). — Ibid., pp. 590-591. 
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no espago? E, em caso afirmativo, e possivel atribiu-las a um mesmo 

autor? Ou, em outras palavras, foram redigidas tanto uma como a outra 

em datas e lugares bastante proximos de modo que possam ser atribui- 

das unicamente a Homero? 

Que sabemos sobre Homero? As diversas Vidas 

Lugar e data da que possuimos sao atribuidas a Herodoto, Proclo, 

composigao Plutarco e a autores anonimos (3). Varias cida- 

des disputaram a honra de ter dado nascimento 

a Homero. As tradigoes antigas — que parecem remontar a uma so 

fonte — concordavam em fazer Homero nascer em Esmirna ou Quios; 

ademais o nome "Homero" aparecece raramente no mundo grego, e ape- 

nas na Tessalia e Etolia (4); ora, essas regioes enviaram colonos a Es- 

mirna e Quios desde tempos remotos, por ocasiao da chamacfa "invasao 

egeia". Homero, por consequinte, pertenceria a uma antiga familia pe- 

lasgico-caria. 

Outras sete cidades, Argos, Atenas, Chipre, Colofao, Cumas, Itaca, 

Pilos, pretendiam ser a cidade natal do poeta, sem que se veja motivo 

para tal pretensao (5) . Quanto ao lugar de sua morte, uma tradigao an- 

tiga diz ter sido Quios (6) . De fato, tudo isso remonta a tradigoes do 

seculo II a. C. ate o III seculo d. C., e os testemunhos mais antigos, 

que encontramos no seculo VII, na obra de Semonides de Amorgos 

(7) e, no seculo V, na de Pindaro (8), falam o primeiro do "homem de 

Quios", o segundo de Homero de Quios e Esmirna. 

O estudo interno do te»to fornece-nos, diz-se, indicagoes interessan- 

tes sobre a identificacao do lugar em que foram redigidas a Iltada e a Odis- 

seia. Para Emile Mireaux, a IViada e a Odisseia teriam nascido num 

meio claramente hostil a Mile to (9). Sua redagao teria sido feita em 

duas etapas. De inicio, um primeiro poeta teria esbogado os dois poemas. 

A Co/era de Aquiles teria contado a colonizagao eolica e sua penetragao 

no Mar Negro, a procura do estanho necessario a fabricagao dar armss 

de bronze. Os Agamenonidas da Eolida e de Mitilene teriam fundado 

na Troade uma feitoria, com a colaboragao de mercenaries vindos da 

Locrida, da Ftiotida, de todos os lugares da Grecia que constam do 

Catalogo, Seriam eles os conquistadores da costa situada diante da His- 

sarlik, arruinada no seculo XX, e ocupada por tribos barbaras. Essa feito- 

ria estabelecida na terra troiana seria, na Ihada, o campo dos aqueus 

diante da cidadela de Troia, e a finalidade do poema teria sido assinalar 

(3) . — A esse respeito ver U. von Wilamowitz-Moellendorf, Vitae Homeri et Hesiodi, Bonn, 1916. 
(4). — As referencias sao dadas em P, Mazon, Introduction a L'lliade p. 263, nota 1. 
(5). — Anthologia, XVI, 297-8. 
(6), — Anthologia, VlJ, 1, 2, 4, 5, 6. 
(7). — Semonides, fragmento 29 de edigao Diehl, Antologia lyrica graeca, Leipzig, 1925. 
(8), — Pindaro, fragmento 264 da edi^ao Schroder, Leipzig, 1914. 
(9). — E. Mireaux, op. cit., II, pp. 81-101; 207-245. 
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os direitos dos mitilenios de Lesbos em face de seus aliadlos, direitos 

que remontariam a uma longmqua expedigao empreendida por seus an- 

cestrais nessa mesma terra. 

A Odisseia, ou melhor as Narrativas de Ulisses, por sua vez, seriam 

um poema a gloria dos feacios e da colonizagao do estanho dirigindo-se 

para o Ocidente, na Italia; por conseguinte, seria um poema favoravel a 

Corinto, Calcis, Megara. 

Um outro poeta, filho ou neto do precedente, teria retomado esses 

dois poemas primitives para compor a Iliada e a Odisseia. Os primeiros 

colonos das margens do Escamandro se teriam apoderado da Ilio primiti- 

ve. E o poeta canta todas as glorias da primeira conquista — a conquista 

heroica, que o autor considera imaginaria, — e esses conquistadores^ 

nessa ocasiao, se apresentam como herdeiros dos troianos contra aque- 

les que pretendem ser os seus unicos descendentes, os Eneidas de Es- 

cepsis. ^sses colonos eolios querem encontrar no passado a justificagao 

do presente. E a Colera de Aquiles se torna a Iliada. 

A Odisseia teria nascido no dia em que Corcira se teria revoltado 

contra Corinto para entrar no jogo da nova conquistadora das rotas oci- 

dentais do estanho, Mileto. £ por isso que os dois poemas se mostrariam 

hostis a essa cidade. Corinto, para salvar os interesses de um comercio 

de que Corcira, durante cinquenta anos, fora o ponto nevralgico, substi- 

tui Corcira por Itaca, — por Leucade, diz E, Mireaux, — e faz Pilos 

participar dessa nova politica (10). 

Encontrar-se-ia nesse poema ate um manifesto politico. Ulisses se- 

ria o tirano ideal, tal qual pode ser encontrado em Sicione, enquanto que 

a Iliada, no episodic de Tersitos, se revelaria hostil ao principio das 

assembleias. 

Dessa dupla composigao seria essencial a segunda que teria real- 

mente criado o grande poema; e o autor atribui como lugar de nascenca 

desse aedo genisl o lugar tradicional de Quios. "O avo do seculo VIII 

se dirigia a dois grupos de ouvintes bem definidos e alias ligados pelas 

mesmas aspiragoes e pelos mesmos interesses: dum lado as aristrocracias 

mercantis e colonizadores das cidades da Eubeia, do istmo de Corinto, da 

Jonia e da Eolid^; do outro, o povo de marinheiros, colonos, pioneiros que 

essas mesmas aristrocacias enviavam a conquista das rotas e das terras 

(10). — Num estudo recente (Kritisches Hypomnema zu Ilias, Bale, 1952) e que so pu- 
demos conhecer atraves de uma minuciosa resenha de P. Chantraine em Revue de Philo- 
logle, de Litterature et d'Histoire enciertnes, 1954, XXVIII, 1, pp. 65-72, Peter Von 
Miihll apresenta novas razoes intrinsecas, para acreditar numa dupla redagao da Iliada. 
i, interessante notar que o autor ere tambem numa influencia de Corinto sobre o poema 
nos cantos VI e XXIII (Z e Y); mas, diz o sabio critico, Irata-se de cantos antigoa 
dos quais o poeta teria usado e que, por conseguinte, nao nos dariam nenhuma informa- 
gao direta sobre o proprio autor, informando-nos todavia sobre o meio que ele fre- 
quentava. 
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do Norte e do Oeste. O espirito de iniciativa e de aventura respira atra- 

ves da poesia de Homero de Quios" (11). 

O segundo Homero teria frequentado os meios aristocraticos de 

Corinto e de Sicione, defendido a politica de um Cipselo. "Mas, embora 

tao estreitamente ligado aos negocios da politica continental, Homero 

Junior nem porisso deixa de seu um heleno da Asia, um patriota que 

reage com paixao diante das amegas que fazem pesar sobre as cidadesf 

da Jonia e da Eolida os barbaros do continente"; e o autor acrescenta que 

"sua cidade de eleigao parece ser Colofao" (12). 

Para F. Robert, ao contrario, os dois poemas seriam obra de um 

so e mesmo autor. E, do estudo da Il'iada e da Odisseia tira a conclu- 

sao de que foi em Mileto que o poeta redigiu seus poemas, ou, pielo 

menos, que foi para Mileto que os compos. De fato, ja assinalamos 

a importancia do papel de Nestor, tanto num como noutro poema. 

Por que o poeta teria introduzido essa personagem feita de sabedoria e 

bondade? Para unificar suas tradigoes, ja o dksemos, para provocar o 

acontecimento essencial, o fecho da aboboda da nova construgao que era 

a Il'iada. Trata-se, pois, de saber porque o poeta escolbeu essa persona- 

gem. Levando em conta que uma das mais opulentas familias de Mileto 

era a dos Neleidas, que pretendiam ser descendentes de Neleu, e portanto, 

de Nestor, o autor tira suas conclusoes dessa curiosa coincidencia. Ademais, 
Neleu era adorado em Mileto ocmo um deus fundador da cidade (13). 

Outros fatos nos levam ainda a Mileto. Ja verificamos no estudo 
da lingua homerica que sempre existiram nessas obras certas formas joni- 

cas, talvez em menor numero que hoje, mas a mistura dos dialetos foi 

um fato original. Ora, nomes como Oileu (14) e Oitilo (15) supoem um 

digama pronunciado como "o" e nao "ou"; se as cidades em. que essa pro- 

nuncia foi corrente sao, diz o autor, Delfos, Atenas e Mileto, a escolha 

entre essas tres cidades nao deixa duvidas, sem esquecer todavia tam- 

bem que talvez se trate de grafias anteriores a Homero e por ele utili- 

zadas. Ademais, acham-se na Odisseia numerosas alusoes a lenda dos 

Argonautas. E essa lenda tambem e reconhecida pelo autor como sendo 

de origem milesia ou pelo menos inspirada na colonizagao milesia do Mar 

Negro. Ate na Iliada se leem alguns versos que se prendem a essa lenda: 

um descendente de Jasao enriqueceu no comercio do vinho e dos prisio- 

neiros (16). Por fim, Ulisses, diz-se, foi considerado como um heroi de 

(11). — E. Mireaux, op. cit., II, p. 355. 
(12), — E. Mireaux, op. cit., II, pp. 172-174 e 184. 
(13). — E um culto que continuara na epoca classica e cuja antiguidade parece ser grande, 

talvez minoana, pois Mileto parece ter origem cretense, assim como tambem Pilos. Ver 
Pauly-Wisowa, coluna 1586 e F. Robert, op. cit., p. 178-180. 

(14). — 11., II, 727-728; XI, 91. 
(15), — 11., II, 586. Uma critica desta tese por P. Chantra'ne encontrar-se-a na Revue de 

Philologie, de Litter at ure et, d'Histoire Anciennes, 3a. serie, XXVI (1952), p. 77. 
(16). —II., VII, 467-475; XXIII, 746-747. 
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Mileto antes de ter sido um heroi da Guerra de Troia. Todas essas ra- 

zees impelem F. Robert a ver nessa cidade a inspiradora do poeta. 

A essa divergencia quanto ao lugar onde teria vivido o poeta, ou 

pelo menos quanto aos acontecimentos <iue inspiraram seus poemas, cor- 

responde igualmente uma cronologia diferente. 

Segundo a tese de E. Mireaux, chegariamos para a Colera de Aqui- 

les e as Narrativas de Ulisses a uma data proxima de 720-700. £ a epoca 

em que, de acordo com o autor, outras cidades carias ou do continente 

europeu se dirigem, na rota do estanho, a Colchida dos Cassitas, atraves 

do Mar Negro, rota tradicional do comercio de Mileto, e se estabelecem 

no cabo Sigeu, conduzidas por Mitilene de Lesbos. 

A Iliada do segundo Homero teria nascido no meio asiatico; mas a 

hostilidade a Mileto se teria acentuado, em consequencia do proprio 

esflto e dos instintos de hegemonia surgidas entre os principes da Lidia, 

seus aliados. A corrida de cavalos, por ocasiao dos funerais de Patroclo 

permite ao historiador datar o poema. Muitos versos sao consagrados 

a uma egua que vem de Sicione; ora, essa cidade foi celebre em 648 

pela vitoria de uma parelha pertencente a uma des familias mais cele- 

bres, a dos Ortagoridas . Ainda sao aos acontecimentos de 645 na cena 

da Prova, que faria alusao o episodic de Tersitrs. Distingue-se nele 

uma politica aristocratica, hostil a classe militar; e a de Sicione por 

ccasiao da guerra de Messenia, E. Mireaux chega assim a identificar 

Tersitas com o poeta esparciata Tirteu . . . (17) 

Quando as Narratives de Ulisses e a Odisseia, se reivindicariam es 

mesmas datas. O primeiro poema deve ter sido composto no ultimo 

quartel do seculo VIII, quando Corinto havia conseguido, com as cida- 

des da Eubeia e Corcire, estabelecer a rota do estanho para o Ocidente. 

Mas ja Mileto esbogava uma politica concorrente em diregao a Etru- 

ria pelo golfo de Tarento e por via terrestre, e sua grande vitoria foi a 

perda de Corcira por Corinto. Foi o tirano Cipselo que, diante dos acon- 

tecimentos, iniciou uma nova politica por volta de 657 e se instalou em 

Leucade em 650. A satira da personagem Egisto permite ao autor avan- 

gar uma nova data. Egisto e Giges da Lidia que morreu em 652 de mor- 

te violenta como seu modelo. E isto provaria que o autor da Odisseia 

tinha ao mesmo tempo os olhos voltados para o Ocidente e para a 

Asia (18) . 

Eis por outro lado como F. Robert estabelece a cronologia do 

Homero da Iliada. 

(17). — e. Mireaux, cp. cit., I, pp. US o 203; 11, pp. 159-175 e 7"!. P von der Miihll 
pensa igualmente em Tirteu, mas, no canto X, a proposito dos versos em que Prtamo 
evoca os caes que devoram seu cadaver. 

118) . — Ibid., I, p. 310; II, pp. 86-98. 
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Do estudo do texto tira as seguintes conclusoes (19): a cidade de 

Sidao foi destruida em 677. Visto que os sidonios sao citados numa e 

outra obra (20), eis-nos, pois, diante dum limite inferior bem claro. 

Em 688 Esmirna foi tomada pelos jonios que, assim, assicguraram seu 

dominio sobre a parte ocidental da costa asiatica. Ora, a lingua mistura- 

da dos dois poemas parece levar sua composigao a uma data muito ante- 

rior, sobretudo no que diz respeito a Iliada, que e o poema dos gregos uni- 

dos e nao dos gregos divididos. Com efeito, os gregos sao tao unidos que 

ate os dorios aparecem no Catalogo das Natts e isso apesar do carater 

anti-dorico da lingua homerica. fisse mesmo Catalogo que deve ser con- 

siderado como uma obra integrada na Iliada pelo autor, e, evidentemente, 

anterior ao seculo VII, pois que a inclusao de Orcomeno na Confedera- 

gao tebana — fato a que o texto nao se refere — Ihe e posterior (21). 

Enfim, a Iliada ignora toda a colonizagao ocidental, que comegou entre 

735 e 720. Deve-se considerar tambem que uma variante da Iliada, 

no canto XXIV, 804, nos diz: "Assim celebravam as exequias de Heitor. 

mas veio a Amazona, a filha de Ares ..." Ora esse e o inlcio do poema 

da Etiopida. Ai temos uma prova de que, nos manuscritos, essa epopeia 

deveria seguir-se a Iliada. Ora, esse poema clclico foi sempre atribuido 

a Arctino de Mileto (22), e Artemao da como data de nascimento desse 

poeta a 9.a Olimplada, 410 anos depois da guerra de Troia, isto e, 

por volta de 744. Por conseguinte, nao pode compor seu poema antes 

de 725 e isso supoe que, nest a data, a Iliada ja tivesse adquirido bastan- 

te renome em Mileto para que se julgasse conveniente dar-lhe uma con- 

tinuagao. Achamo^nos, pois, sempre entre as datas de 735 e 720. Sera 

posslvel ainda recuar mais no tempo a data de composigao desse poema? 

Todos os tragos culturais que se notam no poema como pertencentes 

propriamente a epoca homerica parecem datar proximamente do seculo 

VIII (23), e F. Robert tambami assinala na Iliada elementos que lem- 

bram a Asia e nos conduzem ainda ao mesmo seculo VIII. 

Quanto a Odisseia, descobriram-se indicios ainda mais precisos. 

Para comegar, ela e contemporanea ao movimento de colonizagao que se 

produziu em diregao ao Ocidente, portanto, posterior a 730-720. O epi- 

sodic dos feacios permitiu a F. Robert ir alem (24). Ate agora se via 

(19). — F. Robert, op. cif., cap. V, La personne d"Homere. 
(20). — //., XXIII, 473; OcL, IV, 84. 
(21), — IL, II, 494-516. 
(22). — Diontsio de Halicarnasso, Ant. Rom., I, 68, 2; Artemao de Clazomene, Sobre Homero, 

citado por Hesiquio de Mileto, testemunho dado na colegao atribuida a Suidas (n.0 

3960, p. 361 da edigao A. Adler). 
(23). — M. P. Nilsson, Homer and Mycenae, 1942, p. 136. 
(24). —- Op. erf., p. 292-306 e Revue archeologique, 1945, p. 5-17. Ver tambem Revue des 

Etudes Crecques, 1946, pp. XVII-XIX, 
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na Odisseia um poemia escrito num meio favoravel ao feacios, isto e, 

favoravel a Corcira e, ao mesmo tempo, a Corinto e Calcis (25) . Ora, c 

autor pos em relevo na chegada de Ulisses a Isqueria numerosos fatos 

que sao a marca de certa hostilidade contra os feacios (26). 

Se, no inicio Alcinoo aparece como um rei barqueiro, favoravel aos 

estrangeiros, depois de ser punido por Posidao por causa da bondade 

para com Ulisses, decide nao recome^ar. Portanto, no pensar de Homero, 

os feacios deixam de ser um povo hospitaleiro. Encontra-se outra prova 

no fato de que Ulisses deve tomar muitos cuidados para nao ser reconhe- 

cido pelos habitantes; portanto, estes sao hostis aos estrangeiros. Tais 

pormenores correspondem a fatos reais? Primitivemente, Corcira era 

ocupada por ilirios; pouco antes de 734 (27), Eretria de Eubeia, cidade 

poderosa, ai fundou uma colonia grega que nao subsistiu por muito tem- 

po, pois foi expulsa pelos colonos de Corinto em 734. Ora, esse fato so 

se pode realizar, julga F. Robert, durante a guerra lelantina, que opos 

Eretria a sua vizinha Calcis. Com efeito, no periodo em que as duas 

cidades estavam unidas, jamais Corinto teria tido a audacia de atacar 

uma colonia de Eretria. E supde-se que foi por se ter favorecido com 

essa luta que Corinto se desenvolveu, alias, em prejuizo daquelas cidades. 

Essa colonia corintia de Corcira teve pessima reputagao, da qual 

se encontram vestigios na epoca classica. Ha, pois, em Homero, lembran- 

qa de dois periodos: antes dos corintios, os feacios sao hospitaleiros; 

depois da colonizagao corintia, os feacios tornaram-se hostis aos estran- 

geiros, e o poema deve ser considerado como adverso aos novos colonos. 

Alias, a Odisseia e hostil aos ciclopes (28). Ora, encontram-se ci- 

clopes nas zonas de expansao da cidade de Calcis da Eubeia, ou seja, a 

Calcidica e a Magna Grecia que, juntamente com a Eubeia, foram as re- 

•gioes da grande atividade metalurgica, abertas, por conseguinte, ao pro- 

^resso e a civilizagao. Se os ciclopes sao apresentados, ao contrario, 

como na Odisseia, no papel de homens grosseiros, inospitos, inaptos a 

qualquer trabalho, em suma, como barbaros, e porque o poema foi escri- 

to num meio hostil a Calcis e a Corinto, pois que esta cidade metalur- 
gica tambem venerava os ciclopes. Se se acrescentar que Corinto se ins- 

talou em Corcira no lugar dos eretrios, que, durante a guerra lelantina, 

(25). — E. Mireaux, op. cit., II, pp. 96-98. 
(26). — Od., VI, 5; 324-327; VII, 15-20; 206-321 e ss; VIII, 30-33; 145-201; XIII, 180. 

v27). — Talvez se deva d'zer 708, se se admitir que esta data e a da fundagao de Siracusa, pois 
que foi nesse momento que teve lugar a fundagao corintia em Corcira. £ desta data que 
depende toda a cronologia homerica de F. Robert. 

.(28). — Os feacios consideram-se presentes dos ciclopes. Nao havera nisso uma alusao a sua 
origem euboica? E se abandonaram sua ilha e porque devem ter sido obrigados a 
abandonar Eretria. Talvez exista amda nisso uma alusao a mudanga de domina^ao 
sobre a ilha de Corcira. Completamente diversa era a tese de V. Berard, Odyssee, 
t. I, 167. Ver, na nota 26, as diversas passagens da Odisseia que podem esclarecer este 
aspecto. 
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Corinto socorreu Calicis com auxilo de Samos e que, nessa mesma guerra, 

Mileto socorreu Eretria, ai se tem um punhado de fatos muito signifi- 

cativos. Nao existe ainda outro vestigio dessa hostilidade a Samos no 

fato de que a deusa Hera que de sempenhava um pa pel tao importante 

na Iliada nao seja mais mencionada na Odisseia? Hera nao e uma deusa 

de Samos, por excelencia? E encontramos tragos dessa hostilidade entre 

as duas cidades so no fim do secuio VIII (29). Ora, o perlodo em que 

se podem unir numa hostilidade comum Samos, Corinto, Calcis e Corci- 

ra estende-se da data da fundagao de Siracusa (734 ou 708) a 664, 

data em que entraram em cheque Corinto e Corcira. 

Em resumo, a Iliada e anterior a colonizagap ocidental e pode ser 

datada por volta de 735. A Odisseia e posterior a 734 (ou 708). Entre 

as duas obras podemos, pois, admitir cerca de 30 anos. £ possivel, por- 

tanto, que os dois poemas sejam do mesmo poeta. Ademais, o fato de 

que os processes de composigao sao identicos, particularmente na analise 

dos caracteres, nas correspondencias intencionais, o fsto de que tanto na 

Iliada como na Odisseia se encontra, como em correspondencia, o esbogo 

dos carateres de dois adolescentes, Antiloco numa e Telemaco na outra, 

dois rapazes que sabem mostrar-se independentes (30), a introdugao em 

ambos os poemas da figura de Nestor, tudo isso prova que temos de con- 

siderar um so e mesmo poeta. O fato de encontrarmos na Iliada cantos 

que se aproximam do modo de ser da Odisseia longe de ser uma prova 

contra a unidade da llisda e, ao contrario, uma prova espantosa da iden- 

tidade de autor. fete continua sua obra, aperfeigoa-a e a termina. Nao 

se deve esquecer que este poema nao foi composto de uma so vez, — nao 

cessamos de repeti-lo — os cantos podem ter sido escritos em diferen- 

tes epocas d'a vida do autor, e, como e logico, o fim da Iliada teria sido 

composto pouco antes do inicio da Odisseia. As diferengas de estilo e 

mentalidede que se encontram entre os dois poemas exigem, justamente, 

uma margem de alguns anos entre as duas obras. 

Enquanto F. Robert da a Iliada a data aproximjada de 734, e a Odis- 

seia uma data poterior a 734 ou 708, E. Mireaux chega, mais ou menos, 

as mesmas datas para seu "primeiro Homero" (31). Por seu lado men- 

cionemos que Gabriel Germain, que deseja atribuir os dois poemas a 

dois autores diferentes, concorda com P. Mazon sobre o nao dar a 

(29). — Os amores de Hera e Zeus nos Gargaros sao uma lenda samia que inspirou toda a cena 
do canto XIV. 

(30). — Od., XXn, 437 e ss.; II., XXIII, 262-652. 
(31). — Menconemos que, para P. Von der Miihll, o autor da Colera de Aquiles teria vivido 

no secuio VIII, enquanto que seu sucessor, o autor da Iliada, teria constituido seu poema 
por volta de 600 a. C., depois de ter viajado pela colonia ateniense do Cabo Sigeu, 
nessa Troade que bem conhece; e tal fato se s'tua no fim do secuio VII, ou 

no proprio dominio atico, ou, segundo P. Chantraine, no dominio insular ou asiatico, 
ja voltado para Atenas. 
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Iliada uma data posterior a 750. Julga que a Odisseia foi composta no 

primeiro quartel do seculo VII ou, no mais tardar, entre 660 e 640; uma e 

outra obra provem do mesmo meio cultural cujo centro deve ser coloca- 

do em Quios (32). 

Tais sao algumas posigoes da critica moderna quanto ao problema ho- 

merico. Notar-se-a todavia que se trata de teses mais ou menos constesta- 

veis e sujeitas a caugao. Ou os dois poemas teriam sido compostos por um 

so e unico autor, Homero de Quios, ou entao a interpretagao historica 

de alguns fatos contidos na Odisseia e tambem na Iliada leva a supor que 

dois poetss contribuiram alternativamente para a composigao de um e 

outro poema; o primeiro teria vivido no seculo VIII e o segundo ou 

no inicio ou no meio do seculo VII. Quanto a Iliada, essa dupla com- 

posigao explicaria a unidade que sempre foi encontrada em um grupo 

de cantos, como ja o dissemos — cantos I, XI, XVI, XXII, — o que 

constituiria o nucleo central da Co/era de Aquiles, e, ao mesmo tempo, 

explicaria a contradigao do piano e certas novidades na maneira de nar- 

rar que se encontram nos outros cantos (33). 

Por mais atraente que seja esta segunda tese, nao se deve esquecer 

que ela contradiz os testemunhos da antiguidade, e isso nao deixa de ter 

importancia. De um lado, Herodoto coloca Homero quatrocentos anos 

antes de si, isto e, por volta do seculo IX (34), e tal testemunho nao 

deve ser interpretado com indiferenga. Muitas vezes se tern chegado a 

conclusao de que a informagao de Herodoto e excelente; ademais, ele esta 

bastante proximo dos fatos, para que respeitemos seu testemunho (35). 

Se o grande Homero, esse a quern se devem os cantos que foram celebra- 

dos na Antiguidade, como as despedidas de Andromaca, a cena de Paris e 

Helena, a batalha de Aquiles com o rio, ou ainda o episodic de Priamo, 

tivesse vivido so no seculo VII, e ate mesmo no fim desse seculo, um 

escritor como Herodoto poderia te-lo ignorado? Teria cometido um tal 

erro de dois seculos? Por outro lado, poetas como Semonides, Alcma, 

Tirteu e Calino (36) que viveram no seculo VII, parecem mencionar 

Homero em suas obras. Evidentemente, pode-se dizer que se trata de 

lembrangas das obras ©picas anteriores a Homero, de que o proprio Ho- 

(32). — G. German, op. cit., pp. 539-641; 653-658. 
(33). — Convem aqui referir-se ao trabalho de P. Von der Miihll, que, segundo o parecer de 

P. Chantraine, chega a dar de seu "segundo poeta" um retrato vivo, estudando seus 
habitos, seu estilo, seus temas preferidos a ate suas manias. 

{34) . — Herodoto, Historias, II, 53. 
(35).   ± a tradigao devida ao h;storiador jonico aceita por A. Severyns quando escreve: 

"Foi ai que surgiram, no seculo IX, duas admiraveis epopeias que uma tradigao ve- 
neravel atribui a um poeta natural de Quios de Esmima. - . Esse poeta e o que, ha 
vinte seculos, e conhecido pelo nome de Homero (Hornere I, p. 83) . 

136). — Alcma, Partemas, Fragm. 148 (EHehl); Tirteu, fragm. 7, v. 21-25; Calino, citado 
por Pausanias, IX, 9, 55. 
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tnero se teria servido em seus poemas, e que Tirteu, por exemplo, nao 

teria utilizado a obra de Homero, mas que foi Homero quem se utilizou 

da obra de Tirteu (37). 

Ora, o Margites ao qual parece referir-se Arquiloco em sua obra (38) 

e que deve ser atribuido ao Homero, nao seria prova da propria varie- 

dade do talento do poeta? £sse que teria misturado num poema versos 

iambicos aos versos epicos nao seria o mesmo que, na Iliada e na Odisseia, 

teria introduzido as cenas comicas cuja paternidade se recusa ao pri- 

meiro poeta, isto e, ao autor do nucleo central? Terfemos a prova de que 

esse Homero era o poeta que sabia sorrir e se divertia com as narrativas 

comicas ou engragadas. 

Enfim, para voltar a tese dos dois aedos, e precise admitir que, 

se o primeiro aedo foi genial, a arte do segundb em nada Ihe e inferior, 

ao contrario. Herdeiro, como seu predecessor, da tradigao epica, de 

velhas lendas,, soube dar ao conjunto essa unidade real que conseguiu 

enganar tantos seculos. Poderemos ir alem e dizer que tanto a teologia 

como a moral da Iliada, o estudo psicologico que nela se descobre 

assim como as correspondencias de caracteres sao essencialmente a sua 

obra. O primeiro poeta tinha se limitado a uma narrativa breve, bem a 

moda dos cantos do aedo Demodoco que aparece na Odisseia. "Se Home- 

ro, escreve A. Severyns, sobreviveu a tantos aedos mortos sem nem mesmo 

deixar a recordagao de seu nome, e, entre outros motives, porque inven- 

tou a epopeia de vastas dimensoes quando nao existiam senao episodios 

epicos, de proporgoes bastante modestas" (39). O verdadeiro autor da 

Iliada e este compositor de genio que soube, agrupar em redor de um no 

central ja vivo, obra de srte gloriosa, todo um novo conjunto que sfe 

tornou verdadeiro poema da guerra de Troia. Da mesma forma, diremos 

que, se as Provagoes de Ulisses foram obra de um primeiro poeta, o au- 

tor da Odisseia e, aquele que soube fezer o conjunto do poema. E a este 

que cabe o nome de Homero. 

Assim chegariamos finalmente a uma obra que data do seculo VIIE, 

escrita por um poeta chamado Homero, que teria feito uso de poemas an- 

teriores, em particular de dois grupos ja celebres, a Colera de Aqttiles 

para a Iliada, as Provagoes de Ulisses para a Odisseia, e cuja obra nao se 

(37). — Acrescentamos que, para mudar a data de Homero, e precise ainda rejeitar o teste- 
mundo da antiguidade a respeito de Arctino de Mileto (ver acima p. 267) . 

/38) . — Fra&nento 103 (Diehl). Esta atribuigao do Margites a Homero remonta a Arquiloco. 
Cratino, Aristoteles e Calimaco dela sao testemunhos, a crer no comentador de Aris- 
toteles, EUstatio (frag. 154 de Bergk) . Zenobio (V, 68) cita o verso utilizado por 
Arquiloco emi seu epodo, e Eusebio (Praep. Evang., 10-11) como Clemente de Alexan- 
dria (Stromates, I, 11, 78) citando Teopompo, relembra que se considerava Arquiloco 
como um contemporaneo de Homero. Ver tambem Fr. Lasserre, Les Epodes d'Archilo- 
que, pp. 62-64 e 291-293. 

(39). — A. Severyns, op. cit., it, p. 81. 
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teria limitado a essas duas. As fontes diversas, os anos que separam o 

poeta de seus pred-ecessores, os periodos mais ou menos longinquos em que 

o poeta compoe os diversos poemas, e ate as reda^oes dos diversos gru- 

pos de cantos bastam para explicar as divergencias que podemos encon- 

trar no piano, na maneira de compor, no estilo e vocabulario. 

Se e verdade, como afirma E. Mireaux, que "as obras primas mais 

originals nao sao nunca cria96es completamente gratuitas", devemos 

desejar que nosso conhecimento da historia dos seculos IX e VIII se tome 

cada vez mais claro. Saberemos entao quais acontecimentos podem ter 

inspirado o poeta. A tarefa do historiador sera pois "descobrir se possi- 

vel as suas raizes profundas no terreno humano e mostrar que seu gran- 

de valor vem talvez, em parte, de que de geragao a geragao sao a pro- 

pria voz da humanidade". Mas esse e somente um aspecto deste es- 

tudo. Pois, "no fim de sua analise, o historiador sera o primeiro a con- 

fessar que nao sao os armeiros, os armadores do Corinto ou de Calcis os 

pais da poesia homerica, que poderiam ter existido durante seculos as 

rotas comerciais e maritimas muito frequentadas e acerbamente disputa- 

das, sem que nunca nascessem a IHada ou a Odisseia, se nao tivesse um 

dia surgido um Homero" (40). Tais pesquisas dariam talvez satisfagao 

aqueles que tern necessidade de situar o homem no espago e no tempo. 

Isso nao fara conhecer melhor seus poemas imortais: apenas poderemos 

com isso apreciar melhor a beleza de sua poesia. 

De tudo isso podemos extrair os elementos que 

Homero nos permitirao esbogar uma sumaria biografia do 

autor. Provavelmente nascido em Esmirna, segun- 

do a tradigao unanime, e, na primeira metade do seculo VIII, Homero 

teria tido como pais emigrantes etolicos ou tessalios. Teria sido atraido 

pelo meio culto e opulente das cidades da costa asiatica, onde teria en- 

contrado uma sociedade brilhante, aristocratica, presa as lembrangas do 

mundo egeu e aqueu, lembrangas reavivadas pelas expedigoes comerciais 

em diregao a Dardania, Propondita e Mar Negro. 

Seria um aedb como Demodoco e cantava os poemas em que revi- 

viam todas as glorias do mundo mdcenico, ja com todos os vestigios 

das civilizagoes precedentes, indo-europeia, minoana, egeia? Ele tambem 

devia pertencer a uma das escolas de aedos, onde, ao mesmo tempo, se 

formara de acordo com a tecnica ©pica e adquirira a cultura "historica e 

clerical" que, em geral, a epopeia deixa transparecer. E, com a tradigao, 

podemos admitir que Quios fosse um de tais centres. Sua formagao 

de aedo certamente nao foi improvisada. Ele conhece toda a materia 

antiga de Creta, do mundo aqueu a asiatico. O velho fundo indo-europeu 

(40). — E. Mreaux, op. cit., I, p. 314. 
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-aflora frequentemente, ja o vimos, e isso demonstra que nada desse mun- 

do Ihe e estranho. A lingua de que usa poderia nao ser outra senao a 

lingua primitiva, a lingua aqueia tal qual comega a aparecer atualmente 

e que se teria conserve do gracas aos meios religiosos e literarios. 

O poeta deve ter viajado (41). Itaca e bem conhecida. Nao ignora 

a regiao de Troia, seus pormenores tao exatos. Teria estado alguma 

vez no Egito ou na Libia? Aquilo que sabemos dos gregos do seculo VII 

e VI permite-nos suspeita-lo por analogia. Nao e a vida do aedo correr 

mundo para tornar conhecidas e admliradas as suas geniais invengoes? 

Mas, ja se notou que o Peloponeso Ihe era estranho, pois ignora total- 

mente o relevo da regiao que separa Pilos e Esparta. 

Parece certo que, a seguir, se deve ter ligado a uma familia opulenta 

das cidades de Mileto, Mitilene ou outras, que se vangloriava de remon- 

tar a um dos herois troianos, os Neleidas ou os Agamenonidas. Nesse 

meio teria aprendido a ver go seu redor os homens viver, tanto aristrocra- 

tas como mercadores. Podemos imagina-lo honrado como o Demodoco 

na corte de Alcinoo, a nao ser que o poeta quissesse insinuar a seus "pa- 

tronos" que o honrassem da mesma maneira. E foi para esses protetores 

que. utilize ndo-se do poema inicial da Colera die Aquiles, inspirando-se 

em todo um conjunto de poemas conhecidos, teria introduzido em suas 

composigoes originais motives brilhantes tornados a tradigao. O sucesso 

de sua obra, o amor que sente por personagens aos quais havia dado 

vida e que acabaram por "conviver" com ele, a necessidade de criar algo 

novo, tudo isso o induziu a continuar a obra, dar-lhe maior amplitude. 

l£ dificil adivinhar por que razao o poeta teria tido um conceito tao 

pessimista da vida. Que econtecimentos politicos poderiam dar-lhe tal 

impressao nesse mundo grego do seculo VIII ainda profundamente uni- 

•do, nesse mundo milesio florescente? Nada nos permite ter uma suspeita. 

Nao sera justamente a vida brilhante do seu meio, as novas realizagoes 

do homem da sua epoca que o fazem admirar a grandeza humana que se 

revela nas novas conquistas do espirito: medicina, metalurgia, poliorce- 

tica, assim como nos eternos dons da vontade? £ possivel. 

Ekitretanto, o poeta mostra-se bem informado das coisas da guerra, 

das suas grandezas e horrores para que nao suspeitemos que tivesse to- 

rnado parte em alguma campanha e que sua alma atenta nao se tivesse 

comovido com o sofrimento humano, com a tristeza dessas vidas que se 

estinguem sem esperanga. 

A medida que prosseguia em sua obra, nao teria deixado de sentir 

a influencia do tempo. A introdugao de palavras abstratas mostra um 

pensamento ma is formado, mais propenso a reflexao; aqueia revolta da ida- 

de madura diante das inconsequencias da vida que se pode perceber na 

<41). — W. Schadewaldt, Vor Homero Walt und Werk, Leipzig, 1941. O mesmo autor julga 
que a Jliada foi composta para uma familia cuja origem remonta a Eneias e vivia em 
Lesbos, por volta de 750. Quando a Odisseia, ele da como datas o periodo de 750-680. 
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IIiadat cedeu lugar a mais resignagao, a mais piedade para com os deu- 

ses que protegem aqueles que Ihes sao fieis. E nao e o pensamento da 

Odisseia? O intercambio da Eolia e da Jonia com o Oriente nao ocorreu 

sem proporcionar-lhe conhecimento material e literario da Asia, enquanto 

que os problemas do momento davam nova orienta^ao a sua poesia. Nao 

deixa de ser interessante que P. Mazon tenha escrito acerca do canto 

XXIV da Iliada: <cNao estariamos diante do mesmo narrador jonico, 

certamente um, pouco envelhecido, cujo estilo tern, as vezes, menos vi- 

gor e desliza para uma forma menos viva e menos pessoal, ao mesmo 

tempo que seu espirito repousa numa filosoifa resignada de velho, que 

embora se abandonando a facilidade que condiciona uma longa pratica 

da lingua gem de formulas e perdendo um pouco de seu vigor apaixonado 

e de sua brevidade imperiosa, guardou intacto o sentido da vida e ate 

tingiu-a duma ternura comovida de que nao se encontra um exemplo tao 

cheio de nuan^as e tao sincero em toda a literatura antiga?* (42) 

Isso poderia ter sido escrito para a Odisseia; pois esse poema nao 

foi composto da mesma maneira que a Iliada. Nao e o resultado de 

adigoes sucessivas que o poeta teria intercalado entre diversos cantos 

do poema primitivo. Deve ter sido composto segundo um piano bem 

estabelecido, utilizando-se o poeta somente dos poemas anteriores que ele 

une. Se tern menos vida, menos paixao, tern mais tecnica, Pode ser tam- 

bem que ele tenha desejado terminar uma obra a qual se sentiu preso, sem 

ter mais uma vida inteira diante de si para realizarla bem . . . 

Em que lugar morreu o poeta? Podemos aceitar a tradigao que 

faz morrer em Quios o Homero do seculo VIII. Ela e bastante geral para 

ser negligenciada. Foi talvez la que viveu a parte final de sua vida, 

quando conheceu a gloria, a tal ponto, que se pode chama-o "o homem 

de Quios" (43), 

este ultimo fa to que, sem duvida, a e»istencia 

Os Homeridas dos Homeridas estabelecidos em Quios — e que e 

e Pisistrato atestada desde o seculo VI — pode confirmar. De- 

ve-se crer, com E. Mireaux, que estamos diante de 

uma corporagao de aedos que os dois Homeros ilustram? Ao contrario, 

sao eles os descendentes de Homero ou herdeiros de sua obra? Como di- 

ze-lo? Certamente, deviam conservar a tradigao homerica e se tornaram 

(42). -—- P. Mazon, Introduction a I'lliade, p. 229. 
(43) . ——* Homero compos outros poemas? Os Cantos Cfprios que narram os acontecimentos que 

precedem a Colera de Aquiles Ihe pertencem? £ possivel; o desejo de retomar a sua 
maneira todos os poemas antigos pode explicar que o poeta tenha tido « ideia de 
compor um imcio para a Iliada, quando outros ja pensavam em dar-lhe uma sequen- 
cia. Quanto aos Hinos Homericos, nao e mais possivel atribui-los a Homero. Nao 
devemos tambem esquecer a afirmacao de Arquiloco quanto ao Margites; ele estava 
muito proximo de nosso poeta epico para poder enganar-se. 
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uma corporagao de cantores especializados nos cantos hoxnericos. A 

gloria de Honxero expandiu-se rapidamente tanto pela fama de que go- 

zou o poeta enquanto vivo e que Ihe valeu ser continuado na propria Mi- 

leto, como pelo fato da existencia desses aedos de Quios. Os versos de 

Homero sao citados desde o seculo VII, ja o dissemos, por Semonides, 

Alcma, Tirteu, Calino (44). Obras de arte representam cenas dos poe- 

mas. Se essas representagoes nao sao necessariamente dependentes da 

obra de Homero, — pois se poderiam ter inspirado nas tradigoes de que 

o poeta se serviu — e, de qualquer forma, admiravel que tais represen- 

tagoes se encontrem principalmente a partir dos inicios do seculo VII. 

Elas supoem, portanto, que os poemas eram bem conhecidos. De fato, 

em Delos, Lemnos e Rodes, isto e, nas Cicladas, em Egina, na regiao atica, 

acham-se vasos e pratos que representam cenas conhecidas (45). Por 

conseguinte, parece que tanto no Peloponeso como na Atica se conheciam 

os cantos a partir de inicios do seculo VII. 

Qual foi o papel de Pisxstrato e de seu filho Hiparco? Parece que ao 

mesmo tempo que instituiu a festa das Panateneias (566), Solao decidiu 

realizar um concurso de rapsodos e nessa ocasiao apenas as obras de 

Homero foram inscritas no programa da festa (46) . Tomada a decisao 

de recitar os cantos numa sequencia, foi precise ter uma edigao autentica 

da obra homerica. Onde procura-la senao entra os Homeridas? O papel 

de Hiparco (47), na tirania de Pisistrato, foi provavelmente, o de ir 

procurar em Quios o tesito autentico dos poemias, para por fim as con- 

testagoes que podiam aparecer .Entretanto, jamais se tratou de reunir 

cantos esparsos para fazer um poema. Os autores que assinalam que essa 

busca em Quios foi feita por Licurgo de Esparta, afirmam "que ele trouxe 

em pessoa" os poemas de Homero (48). Sao as mesmas palavras que 

o pseudo-Platao emprega para Hiparco. 

Foi, poi^um exemplar jonico o que teria sido levado a Atenas, por 

volta do seculo VI: e o manuscrito tipo, ao qual se faziam referencias. A 

grandeza de Atenas no seculo V, certamente, fez desse manuscrito e 

dessa transliteragao no novo alfabeto, por volta de 403, o manuscrito 

essencial que suplantou qualquer outra tradigao. Dai por diante, o texto 

se fixou. Pisistrato, por intermedio de seu fiho Hiparco, foi o primeiro 

(44) . — A obra de Hesiodo pode talvez dar impressao de que o poeta de Ascra imitou ou, 
pelos menos, conheceu o poeta de Quios, Veja a este respeito nosso trabalho, In fro- 
dugao a Hesiodo. 

(45). — Ver as referencias destas obras em P. Mazon, op. cit., pp. 267.268. 
(46). — Diogenes Laercio, I, 2, 57. Licurgo diz sem precisar; nossos pais (Contra Socrates, 102). 
(47) . — Pseudo-Platao, Hiparco, 228, b. 
(48) . — Heraclxdes Pontico, F. H. G. IT, 210; Phitarco, Licurgo, 4; Dion Crisostomo, tl, 45; 

Eliano, Variae historiae, XIII, 14; Eforo, citado por Estrabao, X 482. Nao deixa de ser 
interessante observar que os PisistrStidas tambem pretendiam remontar a Neleu, o pai de 
Nestor que, nos poemas, desempenha o papel de que ja falamos. 
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editor de Homero e, talvez, tenha desempenhado um papel importante 

fazendo penetrar um ou outro canto homerico no texto definitivo da 

lliada, Talvez, com efeito, a ordem dos cantos, tais como os Homeridas 

os possuiam, nao era rigorosa (49). 1L bem possivel que esses fatos se 

tenham verificado. 

Acabamos de falar da influencia de Homero 

Iniluencia de desde os inicios do seculo VII e sob os Pisitratidas. 

Homero No seculo V, ela e preponderante. Os poetas o imi- 

tam, seu vocabulario entra na lingua, sua concepgao 

dos deuses agiu ate sobre a religiao helenica. Ja se pode dizer que a 

lliada se tornou "um brsviario de vida, uma sumula de sabedoria para 

todo o povo durante longos seculos" (50). Platao o cita continuamente, 

Pode-se dizer que a Grecia toda se nutriu com esses poemas. Em Roma, 

aconteceu a mesma coisa. £ Homero que inaugura a literatura latina, na 

tradugao de Livio Andronico, durante a guerra contra Tarento no III 

seculo. As criangas aprendjem a ler nessa tradugao. A Eneida e imitagao 

fiel dos dois poemas e toda a literatura latina, tanto na poesia como na 

filosofia, neles foi buscar exemplos. 

Alexandria e Pergamo estudam e comentam a obra homerica para 

dar um edigao que se pretendia autentica. A Renascenga bizantina dos 

seculos IX-XIV a estuda e nos transmite comentarios nos manuscri- 

tos como os de Eustato. O seculo XVII a conheceu a muitas vezes 

a admirou; o estudo de que foi objeto durante os dois ultimos seculos, 

sua influencia sobre os escritores e os espiritos dos seculos XIX e XX 

e ainda tao intensa que se pode dizer que nenhum poeta jamais gozou 

de fama tao universal. Nao se chegou a falar em nossos dias da sobrevi- 

vencia de Homero no seculo XX? (51). 

(49). — E M:reaux julga que a edigao de Pisistrato teria perturbado a ordem primitive da 
Odisseia e isso por motives politicos. A Telemttqnia teria sido separada da Odtsseia 
para servir a propaganda politica do tirano que se julgava um Neleida. Mais tarde. 
essa Telemaquia teria sido colocada no inicio do poema, enquanto que primitivamente 
seu lugar teria sido apos o naufragio de UUsses, causedo por Posidao. (op. cit., 11. 
pp. 115 e ss.). Foi ainda na epoca de Pisistrato que teriam sido introduzidos na 
Jliada o Catalogo das Naus que favorecia a politica de Atenas, a Dolonia que lison- 
jeia o tirano, evocando o pais onde se refugiou em seu segundo exilio, o pais de S:geia 
onde tambem Atenas tomara pe no solo troiano. O mesmo autor reconhece outras 
interpola?des da mesma epoca (IX, 422-fim; XII, 50-197; XIII, inteiro; XIV, 370- 
401; XV, 601-fim; XVI, 168-219; XVII, 262-413). Esses versos seriam obra de um 
cito ateniense sob o model© do exercito espartano. Notemos, para terminar, que o 
cito ateniense sob o modelo do exeecito espartano. Notemos, para terminar, que o 
mesmo autor ve uma interpolagao corintia nos cantos VIU, IX e XIX, 76-366 e suas 
consequencias VII, 336-343; VIU, 177-179. Ela teria sido composta pelo tirano Pe- 
riandro. Ver op. cit., II, pp. 120-132; 275-306 e 307-336. 

(50). — P. Mazon, op. cit., p. 297. 
(51). — G. Duhamel, Refuses de la lecture, Paris, 1954. 
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Apos este estudo, pareceu-nos util rever os diversos cantos da Iliada 
e da Odisseia para examinar as criticas que se referem a sua unidade. 
Nao faremos mais que retomar os argumentos ja apresentados, dando-lhes, 
uovamente um aspecto inteiramente critico. 

Desde o canto I, Homerq afirma que vai desenvolver 
Iliada um vasto conjunto, cujos fatos sao conhecidos de seu pii- 

blico por intermedio de outros poemas, mas ao qual pre- 
tende conferir um torn original, novo. Tal originalidade revela-se na pro- 
pria concepgao desse canto I, em que, a uma cena terrestre se segue uma 
cena olimpica, que da ao poema toda a sua unidade: o Designio de Zeus, 
Tanto na composi^ao como no estilo, tudo revela um grande autor .Quanto 
a Viagem a Crise, e a sequencia logica do edificante episodio de Crises, 
em que a ofensa e punida; mas o castigo cessa desde o momento em que 
se faz a reparagao ao deus. O torn calmo dessa passagem mostra a sole- 
nidade da missao que. acarreta a paz. Etesa diversidade de torn e nor- 
mal num poeta de talento, que sabe variar os efeitos num crescendo e sepa- 
rar as cenas terrestres das divinas por um intermezzo em que, certamente, 
aparecem pormenores fornecidos por uma literatura anterior. 

Assim tambem podemos eliminar certas dificuldades do canto II. 
A existencia de "doublets" ja foi explicada em seu devido lugar (1) e 
mostra as possibilidades de que o aedo podia dispor durante a recita- 
pao, sem, todavia, pretender-se que tais "doublets" sejam obra original! 
O sonho mostra bem a vontade de Zeus de realizar seu designio. Se se 
notam alguns ajustamentos inabeis e que, talvez, Homero se sirva de 
poemas anteriores. (vs. 1-10; 239-242; 377-380). Mas com que arte soube 
adapta-los a seu intento! Ve-se o contraste entre as decisoes sempre infeli- 
zes de Agamenao, ainda quando se julga um homem muito astucioso, e as 
ordens seguras de Ulisses, capazes de restabelecer uma situacao compro- 
metida. 

Sao diversas as possiveis explicagoes do episodio de Tersitas. Podem-se 
ver as inten^oes pessoais ou politicas, hostilidade a democracia, ou, ao 
contrario, uma critica velada do abuso que os chefes fazem do poder. Os 
dois primeiros cantos, com efeito, podem facilmente ser interpretados nesse 
sentido, tanta e a critica feita ao poder supremo, Quanto aos pesares 
que ja exprime Agamenao em rela^ao a Aquiles, nao se trata de um sinal 
dessa inconstancia de carater de que ja encontramos mil provas no rei? 

(1). — Ver pp. 53 e ss. 
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Notemos ainda o contraste entre os homens que aclamam a paz e o 
regresso a patria e a tropa disciplinada, logo pronta para o combate. 
Qualquer que seja a origem primitiva do fundo, a materia foi transforma- 
da, adaptada ao proprio assunto de maneira genial. 

Quanto ao Catdlogo, e possivel que tenha sido escrito para um outro 
poema, certamente antigo, talvez ate aqueu ou de procedencia beocia se 
julgarmos de acordo com os povos enumerados. Devia estar colocado an- 
tes duma prtida de expedi^ao. Alias, os antigos sempre apreciaram as 
genealogias e os Catalogos. Nada ha que cause espanto no fato de que o 
autor se tenha servido de um deles para jnseri-lo nessa passagem, dando- 
Ihe ligeiros retoques. Onde \V. Leaf ve um emprestimo do poeta. 
E. Mireaux reconhece uma parte primitiva da Iliada. Lsse Catdlogo men- 
cionaria os mercenarios reunidos na costa asiatica para ocupar esse pon- 
to estrategico. Temos, pois, a prova de que esse Catdlogo nada tern de 
perturbador em si; e ate logico que o poeta sinta a necessidade de apresen- 
tar todos os combatentes. As contradi^oes podem existir entre um canto 
e outro. Ja que o ouvinte nao as percebera, nao se deve exigir do poeta 
uma logica de composigao identica a nossa. 

Em verdade, no canto III, a vitoria que Zeus prometeu ao rei nao deve 
incitar os gregos a um combate singular, que haveria de por fim a guerra. 
Mas o desafio provem de Paris. £ a primeira maneira de mostrar-nos o 
carater dos diversos herois: Paris, matamouros e covarde; Menelau, que 
nao quer recusar um combate que pode por termo a essa guerra provocada 
por seus negocios particulares; Helena e suas inconstancias continuas, e 
para terminar, uma cena de amor que e bem propria do autor do canto XIV. 
Por fim, a Ticoscopia nao e tanto uma enumera^ao dos chefes aqueus co- 
mo um melo de provocar sentimentos diversos na alma de Helena, que 
reve, de perto, aqueles a quern conhecera intimamente. 

Dentre os argumentos que foram apontados contra a propria logica 
de composi(?ao do canto IV, so conservaremos os que se referem a ruptu- 
ra do pacto. O fato de Hera nao sentir-se satisfeita com os acontecimentos, 
ela que deseja a vitoria total dos aqueus, o fato de Zeus aceitar a suges^ao 
que Ihe fazem e que satisfaz ao seu Designio (2), eis o que bastaria para 
explicar o procedimento do autor afim de renovar o interesse. Tambem 
e facil compreender que os troianos estejam preparados para o combate 
antes dos gregos, pois Agamenao so tern uma preocupa^ao: cuidar de Me- 
nelau. Mas, atualmente, se reconhece o parentesco dos cantos III-IV-V. 
Se a Revista de Agamenao corresponde a predile^ao que os gregos sempre 
tiveram pelos Catalogos, —- e ja vimos por que razao —ela serve tambem 
para revelar tra^os de carater do grande Rei, bem Concordes com o que 
sabemos a seu respeito: sempre pronto a contemporizar com os fortes e a 
afirmar o seu poder diante dos fracos. £, pois, a obra original do poeta 
que nao se esquece de nenhuma das personagens que introduz na epopeia, 
tais como Nestor e Diomedes. £ste ultimo desempenha papel importante 
no canto V. Talvez o autor se inspire num poema conhecido, mas adapta-o 
aos cantos precedentes. Uma vez retirado Aquiles, os herois tentam im- 
por-se, e Diomedes, auxiliado pelos deuses, consegue as mais belas fa^a- 
nhas. £sse canto da vida ao combate e mostra o heroi, socorrido por Atena, 
capaz de matar os humanos e ate de ferir os deuses. Mas e verdade que 
se trata de deuses inimigos de Atena. 

(2) - —1 Essa indecisio de Zeus tao notavcl nesses cantos nao sera ainda outro tra^o da luta de 
Zeus olimpico com Hera? 
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O episodio de Saperdao tambem e necessario, pois leva a luta o heroi 
Heitor; tambem mostra a for^a do destine, pois Ulisses e dissuadido pelos 
deuses de lutar contra quern sera a vitima de Patroclo. E assim, todo o 
canto esta ligado ao canto XVI, a Patroclia. Alias, o vigor do estilo, das com- 
para^oes, faz desse conjunto a obra dum grande poeta. 

Todas as obje^oes ao canto VI nao tern fundamento algum e mostram 
uma incompreensao total da maneira de pintar que e peculiar a Homero. 
£sse canto esta muito bem ligado ao precedente. Os troianos estao desmo- 
ralizados diante dos feitos gregos. Como devolver-lhes a coragem, senao 
chamando ao combate o responsavel por toda a guerra, Paris? Eis por- 
que Heitor regressa a Troia. Mas e tambem porque, gra9as a esse regresso, 
o poeta tera oportunidade de pintar de maneira total o carater de Heitor. 
Que saberiamos dele se nao tivessemos aquela sua entrevista tao simples 
com a mae, a outra, tao comovente, com a esposa e a terceira, tao compreen- 
siva, com Paris e Helena? Ja que se reconhece que todos esses cantos sao 
devidos a um mesmo poeta —e esta e uma atiti^de dos modernos (3) —, 
deve-se tambem admitir que todo esse conjunto perten^a ao autor que 
ideou o poema e seus dados. O episodio de Glauco e Diomedes poe um 
ponto final a Diomedia e nos permite pensar que o combate continua. A cena 
das despedidas de Heitor pode parecer prematura aos que pretendem que 
se trate realmente de despedidas e nao, simplesmente, de uma conversa 
que, alias, comunicara a sua intensidade toda ao canto XXII. £la expli- 
cara dessa maneira a compreensao que Heitor demonstrou em face de He- 
lena e pela qual esta o elogiara no canto XXIV. Tudo esta relacionado. 
certo que a dor de Paris apos sua lamentavel conduta pode explicar-se por 
uma alusao a tradi^oes perdidas, temas embriondrios, como diz P. Mazon 
(4) . F. Robert ve uma outra explicagao completamente psicologica :a razao 
desta dor, da colera de Paris contra os troianos, advem de que o heroi nao 
se sente compreendido, ele que nao quer lutar e, assim, arriscar-se a per- 
der Helena (5). 

Ja se disse que o canto VII era uma colcha de retalhos: era necessa- 
rio por fim a batalha! Mas como nele se encontram replicas, semelhan^as 
com os cantos I e III, admite-se que foi composto para a Iliada, certamen- 
te com o intuito de reunir a este poema um combate que possuia uma 
existencia independente. Ja e admitir muito. Acrescentaremos que, con- 
trariamente ao Designio de Zeus, por causa da interven^ao de Atena, os 
aqueus ate entao tiveram a supremacia. No canto anterior, o combate per- 
maneceu indeciso, pois os deuses se desinteressaram dele. Desta feita, tra- 
ta-se de dar-lhe um fim, e os mesmos deuses que agiram, a Atena ativa e o 
A polo sedentario, imaginam um combate singular e uma tregua. £ interes- 
sante observar, se houve um ajuntamento de retalhos, os caracteres perma- 
manecem fieis; e ate o carater de Paris, do Paris hostil a qualquer ideia de- 
restituir Helena, assim como o de Menelau, que ousa erguer-se para res- 
ponder a um desafio de Heitor, esclarecem-se e revelam-se no decorrer 
desse canto. Quanto ao muro de que se trata pela primeira vez e que pro- 
vocou tantas discussoes, bastara dizer aqui que a sua constru^ao e logica: 
a propria indecisao do combate mostra aos gregos sua fraqueza, consequen- 
te a ausencia de Aquiles; ainda mais, os deuses estao ausentes e, por con- 

(3). — P. Mazon, op. cit., p. 164 e ss. 
(4). — Ibid., p. 166. 
(5). — F. Robert, Homers, pp. 234-236. 
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seguinte, os aqueus imaginam uma defcsa. Desse muro encontraremos 
posteriormente nmilas men^oes de tal maneira que este canto esta ligado de 
nianeira intima a continua^ao do poema. 

Deve-se notar principalmente que, no canto VII, come^a o papel de 
Posidao, papel que se vai ampliar magistralmente ate o canto XV. Quais- 
quer que sejam as dificuldades desse canto, este argumento parece ser su- 
ficiente para admiti-lo como a obra do poeta que escreveu esse novo con- 
junto. £ certo que a materia de que o poeta se utilizava era particularmen- 
,te ingrata e dificil. Mas se podera observar que a fase que se iniciou 
com o combaie singular de Ajax contra Heitor terminara de modo seme- 
Ihante com um outro duelo, e que o Designio de Zens se realizara, embora 
os homens ajam contrariamente as inspira^oes do deus, como aconteceu 
com Agamenao, embora os deuses nao estejam solicitos em conformar-se 
com esse Designio, que, alias, nao Ihes foi claramente expresso. Mas havera 
de se-lo de modo incisivo no inicio do canto VIII, e dai por diante, o 
Designio se realiza. Os exitos e os reveses sucessivos sao bem explicados 
pela agao desses deuses, sempre pouco propensos a obedecer a Zeus olim- 
pico. £ste nao precisou chama-los a ordem? Alias, Hera nao e a mesma 
(pie conhecemos desde o canto I? Alem disso, o heroi Diomedcs, ele que 
leve toda coragem, niostra-se ainda profundamente corajoso, e ate herdico, 
mas sabe ceder diante da vontade dos Deuses; e eis uma soberba corres- 
pondencia com a Diomedia do canto V. Observemos tambem que, nessa 
ocasiao, Posidao ainda nao concordou em auxiliar Hera. Todos esses fatos 
mostram como este canto de que falamos e parte integrante do conjunto. 

O Canto IX deve ser considerado como dos mais habcis. canto cm 
que a mestria do poeta realga de modo evidente. Nao houve hesita^ao em 
reconhecer, na maneira pela qual foi escrito, a tecnica que revela o poeta 
desde o pnmeiro canto. (Agamenao, diante da derrota, reencontra as 
mesmas palavras que imaginara para enganar o exercito. E' certo que se 
podem encontrar algumas contradicoes com os cantos XT e XVI, mas sao 
contradi^des que impressionam mais a um leitor, nao a um ouvinte. Se 
Agamenao concorda em aprcsentar satisfa^des a Aquiles, nem por isso 
cessa o conflito. Aquiles nao reclama apenas que Ibe devolvam o que Ihe 
foi tornado; foi insultado por Agamenao, ele que lutou mais do que todos; 
disseram-lhe que nao se precisaria dele para nada (1,170). Depois de tantos 
insultos, nao pode acalmar a cdlera e esperara ate que o troianos venham 
a ele (6) . Longe de ser ildgico, este canto, ao contrario, orienta todo o res- 
to e provoca a Pafroclia e tambem a Beconcilioeao. Somente uma dor 
maior podera triunfar daquela que agora sente o heroi. 

O estudo do canto X ainda mostra uma perfeita constancia nos caracte- 
res tais quais aparecem em toda a Iliada, o que pode fazer supor que, 
ainda que tal canto ja fosse considerado suspeito na epoca de Pisistrato, 
esta fora de duvida que sua cnmposi<;ao se deve ao poeta que soube dar 
tal uridade aos caracteres. 

Dc fafo. o conselho de gucrra, reunido apos a vitdria e na persoecti- 
va dum assalto, foi convocado por Menelau, o Menelau sempre alcrta. 

(6) . — Ha como uma correspondenc'a entfe a oferta de Paris aos gregos para por termo a 
guerra — devolvera os tesouros, mas nao a mulher —1 e a oferta de Agamenao a Aqui- 
les para faze-lo revogar sua propria decisao. Em verdade, sao-lhe oferecidas compen- 
sagoes, mas Aquiles jurou que nao retomaria as armas antes que os troianos ameagassem 
as naus gregas. Eis porque recusa. Nao podia deixar de faze-lo. 
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quando o perigo amea^a os que, por causa dos seus interesses, se empe- 
nharam nessa luta. file se oferece tambem como voluntario para o ataque 
noturno. Quanto a Agamenao, como sempre, aconselha-se com Nestor e 
revela-se o eterno medroso, prestes a embarcar de volta, como no canto I. 
F. Robert aponta uma nuan^a que bem demonstra como o autor pinta com 
pinceladas delicadas: quando Nestor revela a Ulisses a hesita^ao de Agame« 
nao entre a fuga e a luta, Ulisses nao profere uma palavra. Ambos conhe* 
cem o carater de seu chefe e nao mais se permitem indigna^oes contra ele. 
No canto seguinte, diante do rei, Ulisses indigna-se: revolta evidentemente- 
intencional. Tudo isso permitira ver nesse canto a obra dum poeta secun- 
dario e tardio? Pode-se supor que o canto tenha sido composto pelo poeta 
primitivo, sem, todavia, ajuntar-se ao resto, o que explicaria os escriipulos. 
da antiguidade. Um poeta posterior teria sido capaz de permanecer tao 
fiel a arguta psicologia de Homero? 

O episodio final do canto XI e possivel? E' certo que Patroclo de- 
monstra pouca pressa de informar Aquiles e Nestor, num momento critico; 
permanece na tenda. Mas o poeta nao resiste ao prazer de inserir uma 
velha narrativa a gloria dos felizes tempos dos aqueus — a epopeia pilo- 
epeia — e, principalmente, a oportunidade de tambem lisonjear os Neleidas 
para os quais, provavelmente compoe o poema. E foi isso, segundo se pode 
supor, que o incitou a dar a Nestor um papel tao importante, mas nao sem 
revelar uma ponta de "humour": o velho guerreiro que louva o passado gosta 
de vangloriar-se (7). O inicio do canto seguinte pode preocupar a critica. 
Por que essa antecipa<?ao sobre a destruieao do muro a qual tomarao parte 
Posidao e Apolo, enquanto que so Posidao nao tinha visto com bons olhos 
a sua constru^ao? Embora ai se possa considerar uma interpola^ao, o 
conjunto do canto nao pode razoavelmente ser rejeitado, apesar de todas 
as dificuldades reais. Parece que esse muro faz referencias a uma parti- 
cularidade da paisagem troiana, conhecida de todos os ouvintes. Diversas 
explicagoes foram dadas desse ^detalhe topografico. Se seguirmos a expli- 
ca?ao dada por F, Robert (8), o muro assinalaria a linha de demarca^ao 
entre duas influencias, a de Posidao e a de1 Apolo. A agao de Posidao co- 
me^a no momento em que se fala do muro; ela cessa no canto XV de ma- 
neira definitiva. Apolo, por seu laido, so intervira verdadeiramente no 
canto seguinte, quando esse limite foi ultrapassado por Patroclo. Eis, pois, 
um elemento que testemunha a favor da autenticidade de todo o episo- 
dio. fi, todavia, dificil relacionar todos os acontecimcntos com a existen- 
cia do muro, nao o negamos, sobretudo se se pensar que ele se acha de 
encontro a popa dos navios gregos (9). No entanto, considerar que o canto 
XII foi um canto estranho, posteriormente adaptado, e admitir emendas 
no canto VII e tambem no canto XVI, em que se fala de Glauco ferido 
e da brecba aberta na muralha por Sarpedao, e nos cantos XIII, XIV, e XV, 
pois ai a muralha e mencionada e, de novo, no canto XIV, onde se fala 
precisamente das portas, e, por conseguinte, da muralha. Se se tratasse 
de uma recomposi^ao posterior, por que entao as passagens que parecem 
contradizer essa invengao nao teriam sido modificadas? Para compreender 
melhor, convem acompanhar o desenvolvimento de batalha. 

No fim do canto XII, a porta e forgada e o troianos se espalham pelo 
campo grego. O poeta diz que eles se aproximam das naus (XIII, 1). Por 
outro lado, embora cheguem como um furacao, nao se encontram, logo a 

(7). —* A. Severyns, Homere, L*Artiste, p. 50. 
(8). — Ver antes pp. 108 e 123; E. Robert, op cit., p. 126 e ss. 
(9) . — II., XIV, 32. 
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seguir, diante de sens inimigos que fugiram. Heitor luta vitoriosamente 
no centre perto das naus, la onde o muro e muito baixo e construido pro- 
ximo delas (XIII, 683); os navios estao agrupados em numerosas fileiras, 
desde o mar ate a muralha. Isto e bem claro: os gregos encheram com as 
naus a larga baia que, nessa regiao, forma o conjunto do rio cercado en- 
tre dois cabos (XIV, 30-36). A esquerda desse agrupamento ha, pois, uma 
planicie que deve chegar ate a praia. Do lugar em que o muro desabou e 
cm que Apolo encheu o fosso (XV, 352-366) ate os navios colocados a 
direita, ha uma distancia razoavel, e os carros so atingem as naus depois 
de se terem atirado para o outro lado do muro. Os navios por si so for- 
mam uma muralha protetora para as tendas e o campo, e parece ate que 
outros navios estejam agrupados para alem das tendas. 

£sse muro, portanto, continua bem presente, no pensamento do poeta, 
e em todos os cantos. Para verifica-lo, basta reparar bem nos fatos. Por 
ocasiao da primeira derrota dos troianos, estes devem transpor novamen- 
te o fosso e a pali<?ada para retomar seus carros (XV, 1-3); passara pela 
parte da muralha que esta em seu poder. Os aqueus, ao recuar novamente, 
agem da mesma maneira: esbarram com o fosso e a pali^ada, atravessam 
o muro (XV. 343 e ss.) e Apolo enche o fosso com o talude, na largura 
duma ponte (V. 355), faz desmoronar o muro (V. 361), e, novamente, os 
troianos precipitam-se em diregao as naus. Mas quando, de novo repelidos, 
eles querem transpor o limite, quebram os carros no fosso, que, nesse lu- 
gar, nao tinha sido aterrado, embora o muro tivesse sido destruido. Pa- 
troclo dirige uma carga por entre as naus, o muro e o rio, o que prova que 
o piano que Homero possui do lugar e razoavel . 

Enfim, pela alusao, no inicio do canto, a futura destrui^ao desse muro 
e a sua narrativa, o poeta nao quis explicar a razao do desaparecimento 
do muro aos ouvintes que conhecem a topografia de Hio, ou por tradi^ao, 
ou porque foi para os cidadaos dessa cidade que o poeta compos esses 
cantos? Posidao teme ver que se perpetue a gloria do novo muro em face 
do muro de Troia, construido por ele e Apolo; e Zeus promete-lhe ao con- 
Irario que esse muro sera lotalmente destruido (10). Assim ficarao ape- 
nas as ruinas da Grande Troia sempre famosa. E. Mireaux da uma expli- 
ca^ao das mais pitorescas para essa desapari^ao e destruicao. O poeta 
teria ido a Troia no momento da composifao desse canto. La nao encon- 
trou senao raros vestigios do muro que ele, de acordo com a tradigao, 
mencionou tantas vezes no sen poema. Tambem nessa estadia em Troia, o 
poeta teve conhecimento dum fenotneno que mudara a configura^ao da 
planicie troiana: o Escamandro tinha desviado seu curso por varias vezes 
atraves dos seculos, desde a epoca heroica, E o poeta teria encontrado 
nisso a explica^ao logica do desaparecimento do muro, explica^ao que 
da desde o inicio do canto. 0 autor nota que, nos primeiros cantos, o poeta 
nao faz qualquer referencia ao rio, mas a seguir, a partir do canto XIV, 
esse rio aparece entre a cidade e o campo dos gregos, sendo a prova de que 
esses cantos foram escritos no momento em que o ppeta conheceu por si 
mesmo a regiao de Troia (11). 

(10). — Uma das razoes que foram para o ciume de Posidao pelo muro e o espirito 
laico que presidiu a sua construcao: os deuses foram esquecidos (VIII, 410; XII, 6) . 

(11). — Ver E. Mireaux, op. cit., I, pp. 178. Nao se pode ver nos versos 461-2 do 
canto VIU, e 28-32 do canto XIl uma prova de que restaram desse muro ruinas mal 
perceptiveis? 
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Acrescentar-se-a ainda que M. P. Nilsson viu — e P. Mazon aceita a 
sua tese — no combate dos licios e aqueus a lembran^a duma epopeia an- 
terior, que cantava as lutas antigas dos aqueus e dos licios. Todas as di- 
ficuldades podem advir do fato da adogao, no decorrer do poema, de uma 
narrativa de assedio retomada por Homero. 

As criticas ao canto XIII sao pouco numerosas. Posidao ainda so ousa 
agir de maneira discreta, mas fala, encoraja e excita ao combate: isso 
explica nao so sua a?ao como os discursos. E a mesma prudencia que 
ha de demonstrar na ocasiao em que intervem no Conselho dos Invdlidos: 
limita-se a dar conselhos. A partir do moraento em que tomar conhecimen- 
to do sono de Zeus, (XIV, 352 e seg.) sua a<?ao se tornara direta e eficaz. 
Quanto ao desanimo de Agamenao, e a consequencia da sua derrota do 
canto XI e das informagoes que recebeu acerca da situagao na frente cen- 
tral; tal atitude, como o sabemos, esta conforme com seu carater e habitos. 

0 episodic de Zeus enganado reveste-se de grande importancia, por- 
que, afinal, permite a a^ao eficaz de Posidao, ac?ao que nao ousava mani- 
^estar-se; e os combates subsequentes provam que, sem a interven^ao de 
Zeus, a prote^ao de que Heilor parece beneficiar-se tern fim: e como que 
uma advertencia ao heroi, que, alias, nao sabera compreende-la. 

De fato, o episodic da morte de Sarpedao (canto XVI) ja pode pare- 
cer pouco necessario a a?ao. Essa tradi^ao licia foi Ja encontrada nos epi- 
sodios de Glauco, primo do heroi. Mas essa morte vai incitar os troianos a 
apoderar-se do corpo de Patroclo, para provocar, dessa maneira, uma 
desforra. Todo o canto seguinte depende disso. Apesar da abundancia 
de fatos, encontra-se nesse canto um Menelau sempre agindo como homem 
conscio de seus deveres, corajoso, eficiente, mas que nao perde a no<?ao 
de sua incapacidade e pede auxilio. E tambem um dos cantos em que 
mais ressalta a tristeza, o profundo pessimismo do poema (12) . 

Na Fabricagdo das armas (canto XVIII), certas cenas bem nos per- 
mitem reconhecer o autor do poema, constante na pintura dos caracteres. 
De fato, mostra-nos a paciencia do ardoroso Aquiles e tambem sua triste- 
za, quando compreende que tera de morrer antes de tomar Troia (13) . 
Heitor aparece-nos confiante numa protec?ao divina que nao Ihe foi pro- 
metida, tal como o julga, e que o faz esquecer-se, novamente, das sabias 
advertencias de Polidamas (14). Mas pode parecer estranho o fato de que, 
neste canto, o maravilhoso aparece tanto no por de sol premature, a ins- 
tancias de Hera, como no episodio de Hefesto (15) . Mas dentro em pou- 
co, tudo se tornara feerico e sera conveniente saber ate que ponto 
a cena dos automatos de Hefesto e devida a uma simples proenra do 
maravilhoso. Nao seriam antes as invengoes do tempo que inspiraram o 
poeta? Finalmente o Escndo deveria parecer estranho, principalmente 
porque Hefesto omitiu por complete a representagao da historia da fami- 
iia de Aquiles. Talvez ai haja apenas a descri^ao duma obra conhecida, 
ou porque ela se encontrasse nalgum templo, ou porque tal descri^ao fosse 
tomada de algum poema anterior. Nessa descri^ao, encontramos referen- 
cias a Cnossos e a seu patio quadrado, o que nos faz pensar num velho 
poema cretense ou aqueu de inspiragao cretense. Estamos, pois, bem lon- 

(12) . — XVII 446; 235. 
(13). — XVIII, 329. 
(14). _ XVin, 329. 
<15). — XVIII, 417 e ss. Ver acima p. 208. O episodio e explicado sob este aspecto por 

F. Robert, op. cit., pp. 66; 148 e ss. 
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ge dos criticos que viam nesse trecho um genero de arte muito desenvol- 
vida para a grande ingenuidade da epoca! 

Que tudo seja vazio e sem interesse no canto XIV, nao o creem os que 
se preocupam com a psicologia das personagens. Nele conhecemos ainda 
melhor Aquiles, pronto a tomar decisoes, reunir o exercito para que a recon- 
cillagao seja publica. E, nessa cena, e a sua melancolia que se manifcsta, 
quando pensa nos resultados da querela, causa da morte de tantos herois, do 
sen querido Patroclo, melancolia que o impede de sentar-se a mesa com os 
demais. Consente que Ulisses Ihe diga e demonstre que, nos conselhos, 
e mais habil que ele, Assim e que as lamentaQoes continuam a cena da 
reconcilia^ao. Depois, Aquiles pensa na luta; mas ainda sua dor e pro- 
funda e por esse motivo censura os corceis, responsabilizando-os pela mor- 
te do amigo. O canto que se iniciara, milagrosamente, com o embalsama- 
mento de Patroclo por Tetis termina com a estranha e revoltada profecia 
dos cavalos. 

Os cantos XX e XXI formam a Teomaqnia: os deuses temem que Aqui- 
les modifique o destino; a bora de Heitor ainda nao soou; o heroi aqueu 
deve contentar-se com outras vitimas. Nao chegou tambem o momento em 
que o poeta, apos nos ter mostrado tantos guerreiros no combate, nos apre- 
sente finalmente Aquiles? Os herois com que este luta e que deveria matar 
sao-lhe arrebatados por Apolo, isto e, Eneias e Heitor. Se outros caem, sob 
seus golpes, sao vitimas indgnas de sen valor. Mas, enfim, eis o verdadeiro 
combate: Licaao, Asteropeu, sao filhos de deuses on de rios divinos; e so- 
brevem o episodio do Xanto, talvez extraordinario, mas imposto pela tra- 
digao ou por um certo gosto do public© homerico pelo maravilhoso, o que 
havemos de notar, continuamente, numa obra posterior, a Odisseia, 0 
poeta soube imaginar uma sabia gradagao, desde os homens ate os deuses, 
passando por uma luta do heroi com o deus-rio. E, nas lutas dos deuses, 
encontramos a de Ares e Afrodite com Atena, tal qual ja nos fizera prever 
o canto V. 

Quanto a afirmar que os jogos teslemunham uma epoca post-homerica, 
nada mais incerto. Sabemos que existiam poemas cantando os concursos 
funebres em honra de outros herois, como Nelcu. Deve-se ver nos jogos de 
Patroclo um poema desse mesmo genero e que teria sido inserto na Iliada? 
Alias, esse episodio teria feilo falta para demonstrar a afei^ao de Aquiles 
por Patroclo. Leia-se todo o desenvolvimento de F. Robert, ver-se-a que 
a grandeza de tais jogos nao so indica a intensa dor de Aquiles como tam- 
bem da ao poeta a oportunidade de uma profunda reflexao sobre a mor- 
te, on duma tentativa de explica^ao racional de um sonho. Se essa con- 
ceppao do alem-tumulo parece diferente da que o autor expoe em outras 
passagens, nao sera por acaso o eco de certas doutrinas de que o poeta, 
tao curioso de todos os movimentos tecnicos e psicologicos, pode ter tido 
conhecimento? Esse canto, com certeza composto mais tardiamente, expri- 
miria, pois, o pensamento do poeta num determinado momento de sua 
existencia. 

Vemos tambem tudo que o poeta sabe aproveitar de um canto funebre, 
para adapta-lo ao torn de seus poemas, introduzindo cenas repousantes, 
maliciosas, como a da tarefa dos lenhadores (XXIII, 110-126), a de Iris e os 
Ventos (198-216). Da mesma forma, no Concurso', as narrativas provo- 
cam sorisos, como o episodio da traquinada de Antiloco. O grotesco de 
certos atletas faz rir os espectadores, e certamente os ouvintes, enquanto 
que o resto da narrativa leva-nos ao proprio esladio, provocando nos 
ouvintes a paixao que sempre geram tais espetaculos. Ve-se que estamos 
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iifastados de todos os criticos. Toda essa narrativa revela-nos ainda uma 
vez a maneira grandiosa e magistral de Homero. 

Nao pretendemos afirmar, com esta discussao, que na Iliada nao te- 
nha havido nenhuma adi^ao devida aos aedos, aos diversos orgulhos na- 
cionais. £ evidente que nao. Mas na elabora^ao do texto, apesar de tudo, 
se reconhece a presen^a de um poeta unico. 0 modo de composi^ao pe- 
culiar a epoca, composi^ao feita para os ouvintes, permitia, evidente- 
mente, muitas divergencias de estilo, contradi?6es no modo de pensar. 
Um grupo de cantos — nao devemos nos esquecer de que essa divisao 
e artificial e certamente post-homerica, — pode ter sido composto no 
intervalo de tempo que separa a Iliada da Odisseia, Certos trechos sao, 
pois, distanciados de mais de trinta anos. Isso permite-nos explicar as di- 
vergencias de pormenores. E seria errado supor que Homero fizesse uma 
especie de revisao de sua obra para uma edigao definitiva (16), embora, 
uma geragao depois, encontremos um poeta como Arquiloco, em quem se 
pode notar uma preocupa?ao desse genero (17). Enfim, certos cantos, con- 
forme ja o dissemos, so foram unidos ao conjunto tardiamente, na epoca 
dos Pisistratidas, e isso explica as divergencias .Mas o que sera sempre di- 
ficil de explicar e a unidade real, tanto na composi^ao como no estilo, 
tanto na concep^ao como no estudo dos caracteres :tudo isso exige um autor 
unico, Homero. 

Falta de unidade, evidentes sinais de sutura entre di- 
Odisseia versos poemas, e dai, cenas de "enchimento" e falta de 

logica, eis as principals censuras que se apresentam con- 
tra a Odisseia. Vejamos de fato o que ha. 

A decisao tomada por Zeus de libertar Ulisses dos dominios de Calipso 
nao e executada por Hermes, imediatamente, Isso pode causar espanto. 
Mas, por causa dessa decisao, Atena se aproxima de Telemaco. Ela ainda 
nao pode agir imediatamente junto de Ulisses: este ainda se acha sob 
o poder de Posidao. So na Isqueria e que Atena comecjara a agir com toda 
a liberdade. Alias, o filho de Ulisses tern necessidade dela. Mostra-se ner- 
voso, indispoe os pretendentes contra sua pessoa. Sera necessario afasta- 
le desse meio, dar tempo a que seu pai volte de Ogigia. Se esses versos 
vao servir de introdu^ao ao canto V, nao se tratara de um "doublet"? 
P. evidente que o aedo podia comegar a cantar seu poema nesse trecho e, 
nesse caso, era preciso uma introdu^ao. A f6r?a de querer interpretar isso 
como uma inabilidade do poeta, chega-se a obriga^ao de sufcverter o arran- 
jo do poema, a refazer, depois de Homero, toda a Odisseia! 

Os conselhos de Atena nao sao tao vagos como se pretende. Ela apa- 
rece para dar esperan^as, aconselhar a paciencia, impedir que o irrepa- 
ravel se de, isto e, o casamento de Penelope. Despertara no cora?ao de Te- 
lemaco a energia e o ardor, reavivando a lembranpa de seu pai. E o ardor 
que o faz falar aos Pretendentes, ate a sua mae, como um senhor, e tarn- 
hem cometer um erro de tatica quando revela sens pianos a Asserableia. 
Esse erro sera causa de sen fracasso no dia seguinte. Falta-lhe experiencia. 
Km tudo e evidente que e a logica que comanda. 

(16). 

(17), 

—' TodaVia quanto ao episodio do muro, se se pretender que ai exista uma especie de 
arranjo, ve-se que tai arranjo so poderia provir do proprio autor. 

— F. Lasserre, Les Epodes d'Atchiloque, Paris, 1950. 
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Se se quiser ver no canto II uma inspira^ao analoga a do canto II da 
Iliada, onde Aquiles se queixa a Tetis, por que falar de imita?ao e nao de 
identidade de poeta? Diante de tal semelhan^a, notemos, entretanto, uma 
grande divergencia de inspira^ao: nesse canto a deusa Atena age, sob 
•os tra^os de Mentor. Sempre, na Iliada, o poeta evitara os efeitos contrarios 
a verossimilhanga. Aqui a tendencia e para o milagre .Alias, esse canto 
mostra o carater juvenil de Telemaco pronto as grandes a^oes, atonito 
diante do fracasso e apelando para a deusa que podera faze-lo sair duma 
vsituacao dificil. 

Viu-se uma contradi^ao entre os cantos IV e XV. Telemaco permane- 
ce no palacio de Menelau, quando revelara o desejo de nao dcmorar-se. 
Mas a retomada da cena dos presentes, no canto XV, pode ser tambem 
um "doublet", ou melhor, uma maneira de nos reconduzir para junto de 
Telemaco, de quern nos separamos ha muito tempo pelo desenvolvimento 
do poema. Por outro lado, Telemaco esta protegido; convem nao permitir 
que volte a Itaca. De qualquer maneira nao se deve procurar uma logica 
absoluta. O ouvinte nao fazia, mentalmente, o calculo dos dias passados no 
solar de Menelau (18). Ademais, nao ha realmente contradi^ao. Telemaco 
pedira a Menelau que nao o forgasse a prolongar sua permanencia em Es- 
parta. Isso nao impede que se prepare o festim e que o filho de Ulisses per- 
mane^a o numero de dias fixado pelo programa. Nao se devera interpre- 
tar sua recusa como polidez? senao, por que o numero fixado por Menelau? 
Ainda mais, esses doze dias em casa de Menelau nao sao necessarios para 
fazer concordar a Volta de Ulisses com a Telemaquia; pois entre a chega- 
da de Hermes ao pais de Calipso e o naufragio a vista de Isqueria e preciso 
contar vinte e quatro dias. Mas essa falta de precisao, assim como a dura- 
£ao da estadia em Esparta, e suficiente para a logica. Encontramos aqui a 
prova dos materiais de que se utilizou o poeta e de uma falta de liga^ao su- 
ficiente que pode explicar o fato de que temos diante de nos uma obra do 
poeta idoso que nao pode rever todas as suturas, por mais que o desejasse... 

Alem disso, a propria cena dos presentes nao e retomada como se pre- 
tende. No canto IV, ha promessas da ta<?a e, no canto XV, uma oferta de pre- 
sentes. Por fim, se Atena leva um dia inteiro para ir da ilha dos feacios a 
Esparta, eis ai um processo que so preocupa os filologos que esmiu^am o 
texto e do qual o leitor jamais se queixou. Alias, a recomposigao de V. Be- 
rard tern algo de insolito. Telemaco chega a Esparta, revela seu nome, as- 
siste a um festim e, pela manha, quer partir sem ter tido qualquer informa- 
<pao sobre o pai. £ Menelau que, no momento da partida, pergunta-lhe da 
razao de sua viagem e Ihe narra a sua viagem de volta. fi inverossimil. O 
poeta soube compor algo melhor. Assim tambem, a emboscada dos Preten- 
dentes e mais logica no momento em que Telemaco acaba de deixar ftaca 
do que muito depois de sua partida: nao se sabe, com efeito, por quanto 
tempo deixou o pais; se ele escapa a vigilancia e porque o tempo enfra- 

(18). — E. Mireaux pretendeu que hsvia uma edigao ma do texto da Odisseia e que a Telema- 
quia devia comegar quando Ulisses naufragava diante da Isqueria (op. cit., II, pp. 
120 e ss. ) . G. Germain observa que a cronologia da Volta e excelente, mas que a 
Telemaquia e falha de precisao. Ha uma falsa I'gagio entre os dois poemas. "It pre- 
ferivel, diz ele, aceitar esse fato ci pretender recompor uma ordem que corre o risco 
de nunca ter existido, ou a esmagar o Mestre da OdissSia por causa de um mal que 
nao e grande, pois nada tirou dos atrativos do poema e passa completamente desper- 
cebido ao leitor que so se entrega ao prazer da narrativa" (op. cit., p. 661). Acres- 
centaremos que isso e ainda mais verdadeiro em se tratando do ouvinte. 
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queceu a aten^ao. A receppao demonstrada a Telemaco, itiais laddie, por 
^casiao de sua volta, mostra as preocupa^es que alimentaTam a seu res- 
peito os que o amavam ou por causa da emboscada e ^de seu atrazo, ou, 
se e verdadeira a tese de F. Robert, porque Homero se teria aproveitado 
de um velho poema de descida aos Infernos, o que explicaria certas incoe- 
rencias. 

Pretendeu-se fazer dos quatro cantos seguintes (V- VIII) um poema 
tieparado, que teria por conclusao o canto XIII. As Narrativas de Ulistes, 
por consequinte, teriam sido insertas de tal maneira que foi possivel fazer 
do conjunto um so poema. 

Nao e possivel negar que o poeta se tenha inspirado em diversos 
fpoemas, Telemaco ja e uma personagem conhecida na epoca de composi- 
cao da Iliada, tanto assim que Ulisses e chamado o pai de Telemaco, 
Homero inspira-se, pois, num poema que cantava o filho do rei de ftaca, 
mas ja vimos como transformara o jovem Telemaco numa personagem 
-cbeia de vida pessoal, e como essa parte da Odisseia, assim como a tercei- 
ra, estavam dominadas pelo despertar do jovem principe a vida de homem, 
ele que ate entao fora uma crian^a. 

A epopeia pilia, talvez inspirada pelos mitos da renovagao ou por 
um poema escatoldgico, pode ter sido, por conseguinte, uma das fontes de 
Homero. Mas ele misturou com essa epopeia todas as Narrativas de Ulisses. 
E estas, ja ouvimos, provem ou de uma Odisseia Cretense ou de lembran- 
£as da gesta do navio Argo, ou de poemas da coloniza?ao, certamente muito 
antigos, ou de um fundo lendario asiatico mais ou menos consciente no 
ospirito do poeta. 

Ja dissemos tambem que as Narrativas de Ulisses podem ter uma ori- 
gem inteiramente religiosa, sem saber se nesse estado e que se encontravam 
as fontes do poeta. Foi, pois dum conjunto muito misturado, e preciso re- 
peti-lo ainda, que saiu este poema, que vai do canto V ao XII e que apre- 
senta uma rigorosa unidade, por mais que se diga o contrario. E o maravi- 
Ihoso encontrado em toda a narrativa corresponde bem ao maravilhoso que 
se encontra em todas as narrativas de marinbeiros, em todas as lendas 

<que se comprazem em deformar as narra^oes de longas viagens, em que 
tantos fatos estranhos solicitam a aten^ao do viajante. 

Os Jogos e os cantos de Demodoco dao a recep^ao de Alcinoo todo o 
^eu brilho, Certamente, a narrativa dos Amores de Ares e Afrodite pode 
parecer superfhia, Mas esta em correspondencia com a cena da Iliada 
em que Ares e Afrodite estao reunidos, em que o deus ja desempenhava 
um papel comico. Essa nova parodia esta, pois, bem presente no espirito 
do autor da Iliada. Nao e a reprodu^ao comica da cena de Zeus e Hera, 
em que se pressentiria em Homero o autor do Margites, como afirma um 
seu contemporaneo, Arquiloco? E vimos que essa cena pode ter-se ins- 
pirado numa estatua de Ares encadeado. Pode tambem ter cido inspirada 
pelo desejo de opor a fidelidade de Penelope as infidelidades tanto de 
Clitemnestra e de Helena como da divina Afrodite. 

A semelhan^a entre certos episodios das narrativas nao deve enga- 
nar-nos. Os ciclopes sao, diz-se, uma lenda proveniente dos paises mela- 
lurgicos, Caicis, Calcidica, Sicilia e a propria Iberia; ou ainda lenda do Ogro 
ou do rito do carneiro. 0 episodio dos lestrigoes que arpeiam os compa- 
nheiros de Ulisses foi, segundo V. Berard, inspirado nos arpoadores de sal- 
moes na Sardenha. Outros os consideram como vestigio da epopeia de Gil- 
games. NSo sao, pois, ^doublets". Durante a permanencia no pais de Circe 
o cardter de Ulisses, diz-se. ainda nao concorda com os sentimentos expres- 
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sos no resto do poema; esse argument© parece-nos mats grave. Ora, ao con- 
trario, e um novo tra^o que nos revela a personalidade do "her6i paciente" 
iliante de tadas as dificuldades possiveis. Circe e uma "feiticeira". Nao foi 
preciso menos para veneer a constancia que dez anos nao haviam conse- 
guido abalar. Ela foi a iinica que conseguiu modificar um pouco o carater 
do heroi, a ponto de que tenha sido preciso que seus companheiros o 
chamassem a realidade, pois nao haviam provado do amor da deusa. 

£ ainda evidente que a Viagem ao pais dos Mortos nada traz de novo. 
Mas a evoca^ao de Circe que ja foi considerada como deusa dos mortos 
e que pode ser uma sobrevivencia de alguma antiga lenda, pode ter levado 
o poeta a inserir essa Descida aos Infernos, seguida duma Evolugdo dos 
Mortos. Mas sobretudo, o poeta la encontra o feito por excelencia do heroi, 
aquele que sobrepassa todos os outros. Certamente nem tudo e defensavel 
nesse texto. £ evidente que o assunto era propicio a adigoes inspiradas por 
poemas magicos, O episodio das Mulheres ilustres e dos Mortos mitologicos 
sao por esta razao normalmente repelidos pela critica. £ o que acontece 
tambem com certas referencias a Dioniso, o deus, diz-se, nunca se encon- 
tra mencionado nos poemas homericos; e vimos o que se deve pensar disso. 

Os episodios do Canto XII apenas retomam certas passagens de narra- 
tivas antigas ou da lenda dos Argonautas. Assim, as Rochas Planctas, co- 
mo diz Victor Berard, ou Rochas Eirrantes em que ja foi possivel reconhe- 
cer as Rochas Simplegadas da lenda milesia, transportadas ao Ocidente 
por Homero. Ja dissemos tambem o que se deveria pensar da geografia 
dos poemas homericos. Quanto a colera de Helio, que se acrescenta a de 
Posidao, tern por fim explicar o desaparecimento dos ultimos companhei- 
ros de Ulisses. Se o heroi escapa e, a seguir, nada mais tern que ver com 
o deus, e porque nao tomou parte no sacrilegio. Apenas o crime e punido, 
o que esta completamente de acordo com a moral da Odisseia. 

£ evidente que o canto XIII se distingue nitidamente dos precedentes. 
Ulisses contou todos os pormenores da viagem que e um romance de aven- 
luras e, talvez, um poema de sentido politico. Voltamos a corte de Alcinoo, 
Desta vez, e a volta definitiva a Itaca. Parece provado que o autor se uti- 
lizou de um poema escatoldgico ou de um mito. A narrati^'a toma uma con- 
figura^ao misteriosa, a viagem e o sonho de Ulisses lembram uma descida 
aos Infernos ou uma chegada a ilha dos Bem-aventurados. O misterio con- 
linua por ocasiao da metamorfose /do navio dos feacios num rochedo, o que 
parece por termo a lenda do rei barqueiro que podemos advinhar disfarga- 
do em Alcinoo. Homero serviu-se de todos os 'dados que Ihe ofereciam os 
poemas e as lendas anteriores. £ importante notar que, com esse episodio, 
terminam os encantamentos de que o heroi fora vitima. Dai por diante, Ate- 
na retoma seu papel. Percebe-se a unidade que o poeta soube inculcar, par- 
findo dessa abundancia de tradi^oes, para criar uma otra pessoal e nova. 
Assim, o canto XIII une, muito correta e racionalmente, as partes I e III do 
poema. Eis o indicio dum narrador genial que conhece a arte de compor. 

Puderam gerar criticas a autenticidade do Canto XIV as multiolas 
mentiras de Ulisses diante de Eumeu. Ainda a fonte em que se insoirou 
Homero foi a causadora tanto das mentiras a deusa Atena, que o heroi 
nao reconhece, como a Eumeu e a Penelope. Os modernos raciocinam 
que Eumeu ha de logo descobrir a irrealidade de tais afirma^oes: e querer 
levar a critica longe demais. Isso escapava aos ouvintes. 

O canto XV deixa transparecer certas incoerencias, ao que se diz. 
O poeta deve, agora, reunir todas as personagens depois de, intencional- 
mente e por um process© de estilo que os romancistas conhecem bem, 
haver deixado alguns de seus herois muito para tras. A a?ao nos leva de 
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novo a Laconia e ai se dao as Despedidas de Telemaco e Menelau. Se os 
Pretendentes deixam escapar a presa, ja o vimos, e por que Telemaco se 
demorou muito, a vigilancia se atenuou, ademais ele proprio tomou suas 
precau^oes. 

O fato de que o silencio seja recomendado a Eumeu desde a chegada 
a llaca, e de que os marinheiros do navio nao tenham recebido quaiquer 
ordem nesse sentido, pode tambem assinalar um tra^o de carater: a ju- 
ventude e estouvamento do jovem Telemaco. Alias ele proprio nao se preo- 
<?upa com isso, porque, logo depois, se dirige ao palacio. fisse estouvamen- 
to e o fraco de Telemaco, ele o sabe bem; nao sao estas as palavras que 
dirige ao pai desde a cena do encontro: "Espero que nao encontraras 
em mim nenhum estouvamento". Por que os Pretendentes tambem regres- 
sam da emboscada? Acaso, nao estamos procurando demasida precisao? 

Todas as cenas seguintes sao abundantes e ate sobrecarregadas. Mas se 
trata um processo para dar a impressao da desordem e confusao que rei- 
nam no palacio, desde a volta a Itaca. Se o poeta segue a lenda dos Espon- 
sais de Penelope, deve tambem tornar verossimil a vinganga que parece 
excessiva. Os Pretendentes disputara Penelope e o poder, e ainda mais, 
pilham os bens de Ulisses, chegam a decidir a morte de Telemaco. Tudo 
e disposto para se chegar a cena terrivel da Vingan^a. E, uma vez mais, 
Penelope revela sua personalidade na questao dos presentes. Ela defende 
as propriedades do marido, fala de casamento, pede presentes, Eis ai um 
sinal da sua for^a de alma e astiicia; mas tal cena ja prepara tambem 
a "demissao" de Penelope, a partir do momento em que consente em aceitar 
um esposo. 

Ja se quis condenar o Catdlogo dos Pretendentes e o Sequestro das 
Armas. O primeiro pode parecer exagerado; mas, ja se chegou ate a tomar as 
medidas do megaron e calcular suas possibilidades! Como estamos afas- 
tados da epopeia! As ordens que da Ulisses para o sequestro das Armas 
nao sao todas obedecidas por Telemaco. Contradi^ao? Ja o consideramos 
como uma expressao da crescente personalidade de Telemaco. Assinale- 
mos outros tra^os da mesma natureza na cena do Castigo das servas. 

Os episodios de Iro, Melanteu e Eurimaco estao presentes para deli- 
initar bem os dois campos em que ttaca se divide. Todos os partidarios 
dos Pretendentes sao de cora^ao duro, despreziveis. Convem cada vez mais 
torna-los odiosos. As Narrativas de Penelope sao, talvez, muito confiantes. 
Mas que arriscara ela confiando o que todos conhecem, ja que sua astucia 
foi descoberta? Enfim, diz-se que a narrativa da caga e um centao formado 
de versos retomados em diversas paries do poema. Mas era caracteristico 
dessa poesia o reapresentar, como num refrao, formulas conhecidas que 
o ouvinte gos^ava de repetir com o aedo. 

0 canto XIX e o da Prova. Ja vimos que o que parece uma inconse- 
quencia de Penelope e, ao contrario, uma corsequencia da nova-situaQao, 
diante do despertar da personalidade de Telemaco. Penelope propoe um 
concurso: desposara o vencedor. Certamente e curioso que assim proceda 
justamente quando se fala na volta de Ulisses. Mas, ja tivemos ocasiao de di- 
^e-lo, a rainha age sob o impulse de uma divindade que, com nossos atos 
mais insensatos, orienta o nosso destino. E a sucessao que Telemaco deve 
receber desculpa Penelope diante de seus prdprios olhos. Nao sera ela 
que ira enganar quern ja se acreditava senhor do poder? 

No canto XX, e precise suprimir o episodio de Teoclimeno, assim 
como as diversas passagens em que ele aparece no canto XIX? E evidente 
que esse adivinho foi levado a ftaca, sem motivo algum, por Telemaco e 

■estraga a economia dos cantos em que aparece. V. Berard aponta o fato 
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de que ele surgiu repentinamente, sem razao. Atualmente, essa persona- 
gem e interpretada como o adivinho encontrado em todos os poemas es- 
catologicos. Duma Descida de TeUmaco aos Infernos adiviria essa per- 
sonagem que, depois, perdeu seu papel importante. Todavia, aqui da aos 
Pretendentes o supremo aviso antes da Vingan^a. O fato de que o texto 
dessa predi^ao seja cheio de hapax 6 uma prova de sua antiguidade. 

£ no verso 296 do Canto XXIII da Odisseia que se ve o verdadeiro 
fim do poema. Certamenle se encontram bons motivos para eliminar os 
cantos XXIII e XXIV. No entanto, seria contrario ao bom senso recusar 
ao autor da Odisseia a narrativa da primeira noite de Ulisses e Penelope. 
Essa narrativa corresponde ao estilo de Homero. Assim tambem a cena 
na casa de Laerte. Quando o velho pai de Ulisses grita: 

Zeus Pai! V6s ainda reinais, deuses, no cimo do Olimpo 
se e verdade que todos os Pretendentes pagaram suas loucuras 

e impiedades! 

essa a^ao de gragas da autenlicidade a passagem. Reencontramos toda a 
teologia da Odisseia resumida em algumas palavras e Atena, por sua vez, 
intervem para por fim a revolla. £ bem o que se podia esperar da deusa, 
protetora do heroi. 

Mas a Descida aos Infernos nao pode ser conservada. Foi ela que fez 
condenar todo este canto, £ considerada como uma interpolagao final 
que permite saber o que aconteceu com os diversos herois da Guerra de 
Troia. 
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Cratera de terracota pintada de Redes (epoca micenica) Museu do 

Louvre. 

Mascara e couraga de euro provenientes do tesouro de Micenas. 

Museu Nacional de Atenas. 
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