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

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

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

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

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

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

atof". Pobtlca 1462 a (parenteses meus). 



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

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

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

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



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

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

1. Ver: o 4fono discurso 
Julgo que a caracteristica beisica dos Sete A por sobre a cena uma situacilo a 

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

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

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

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



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

Y I. a \ O *  Cr >I quanto nas acoes" ("7; ZvctPY'2s EXEL ~ a l  hv 79 a v u y v w / o e ~  K a t  e m  TW epyov" 
PoBtica, 1462 a). ou tanto nas palavras (ditas ou escritas) quanto nos fatos represen- 
tados. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vede das virgens 
supllce batalhtio contra a exravidtio!" 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

77 "ouvi as virgens. ouvi plenamente 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

oilino do pmhgonista ao doslino feminino de lo. 



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

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

3. Interpretar: a hermeneutica dos signos 

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

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

38 - A ImpoitAncIa das narrativas na lrag6dia 6 realcada por (Gregorio ( 1967:6 ss.) com relacAo 
ao papel do mensageiro. que exigia Inclusive rnalor perlcla da parte do etor (ct. Plutarco. Lya  2.3.4) 
para tansnltlr ao pbblico o impacto dos latos narrados Nessa linha 6 que considero o papel do coro 
nos Sete o que a tadictio conservada por Ateneu parece c:onfirniar. 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

tendo visto as colsas do inimigo..."). Uma outra observacAo diz respeito ao termo thyrathers 
que quer dizer Inlmlgo, mas que Ilteralmente slgnlflca 'al6m das portas'. 'extra-porlad (ou extra-mu- 
ros). Ensaiando uma nova b'aducao. rnak radlcal na apreensllo do sentido literal enriquecedor 

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



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

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

a "TTTP\LY ayyekous u ~ e p ~ v o &  TE ~a \ l  ~ a ~ u ~ ~ & 3 o v c  
kdyous ftc&0ab Ka\l & y e ~ v  Xpe ias  &on (V. 285-286)45. 

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

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

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

45 - "antes de mensageiros bnpeluosos bem como estrepiiosos 
discursos chegarem e Inllamarem por forca." 

46 - Julgo que, para essa precipltactio, contlbul dedshramente o com. Ele 4 que lorca Etbocles. 
ao espalhar o phlco pela cldade. Do ponto de visla de EUocles o coro distingue-se dararnente do 
mensageiro, pols enquanto o dlsairso do segundo visa garaniir que o her61 permaneca ablabds, como 
0bSe~ei aclma. o do primelro bldben Iiihsl. segundo as palavras do prbprio rei (v. 201). 



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

53 - "n8o pois parecer excelente. mas ser quer, 
profundo sulco pelas entranhas cuUvando. 
de que nobres germinam os designas." 
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