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RESUMO: O objetivo deste trabalho e descrever e interpretar diversos aspectos 
da atitude de Luciano de Samosata com relacao a morte e aos mortos. Nesse 
sentido, procuro demonstrar: (a) a conexao das obras de Luciano sobre o tema 
da morte com sua critica social; (b) a relacao entre morte e pobreza; e (c) o 
contraste entre a isotimia do Hades e as disparidades sociais. Concluo que 
mortos e pobres sao formas alomorficas de uma mesma unidade de sentido 
no corpus lucianeum. 
PALAVRAS-CHAVE: Luciano de Samosata; morte; critica social na Antiguidade 

Aceita-se em geral que Luciano manifesta marcado interesse em retratar diferencas sociais 
de um ponto de vista critico, embora as opinioes se dividam no que conceme a interpretacao 
desse fato: desde a perspectiva de Bompaire, que defende tratar-se de "mero divertimento" e nao 
de "doutrina socialista" (Bompaire, 1958, p. 5 13), a de Baldwin, que reconhece constituir autenti- 
ca de satira social, "a expressao de uma simpatia sincera pelos explorados" (Baldwin, 1961, p. 
208). A discussao considera assim essencialmente a questao da "atualidade" da critica lucianica, 
da qual dependeria seu impacto social. 

Bompaire pretende descartar essa hipotese demonstrando como o material usado por 
Luciano nao se deve a observacao "realista" mas a "sua biblioteca"', o que constiui evidente 
simplificacao. E ingenuo supor que um escritor possa separar essas duas dimensoes, o que 
implicaria emprestar excessivo peso a pretensao realista. Nem por buscar na "biblioteca" os seus 
dados, uma obra deixa necessariamente de ser atua12. De fato, a cntica - qualquer que seja, 
incluindo a social - se efetiva na esfera do imaginario, em que os dados da tradicao informam um 
certo tipo de entendimento da realidade e da atualidade, o que e especialmente valido para o 
corpus lucianeum, como ja observava Legrand, ao afirmar que "Luciano observador colabora 
com Luciano eruditow3. 

Nao defendo que Luciano pretenda fazer literatura engajada, que exponha "doutrinas 
socialistas", como nao acredito que.pretenda expor doutrinas filosoficas quando cntica a filoso- 
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fia e os filosofos. Mas e inegavel que as disparidades sociais constituem um verdadeiro leitmotiv 
no interior de sua obra, seja quando abordadas como tema central4, seja como detalhe5. A obser- 
vacao de Rostovtzeff parece-me, portanto, totalmente adequada: "A questao social enquanto 
tal, a separacao entre o pobre e o rico, ocupa um lugar proeminente nos dialogos de Luciano; ele 
estava completamente inteirado da importancia da questao" (Rostovtzeff, 1957, p. 62 1, nota 45, 
apud Baldwin 1961 : 199). A primeira afirmativa e indiscutivel, mera constatacao de um fato que os 
textos confirmam: a segunda, ainda que polemica, concorda com minha posicao: tambem eu 
acredito que Luciano atribui enorme importancia a questao6. 

Minha intencao neste artigo e mostrar como a abordagem que Luciano da a morte e aos 
mortos esta em conexao com sua critica social. De fato, nao ha como negar que o tema da morte 
tem especial relevancia na producao de Luciano, cujo texto mais conhecido (provavelmente o 
mais lido em todas as epocas) e justamente a coletanea de Dialogos dos mortos. Muitas vezes, o 
interesse lucianico pela morte tem sido interpretado com um vies moralista (os Dialogos dos 
mortos foram e sao largamente utilizados como texto didatico), como se apenas refletissem uma 
visao de mundo retributiva, em que os maus seriam finalmente castigados e os bons recompensa- 
dos. Acredito, contudo, que sua motivacao e mais imediata e mais realista: justamente o absurdo 
da disparidade de fortunas, a qual, apenas do ponto de vista da morte, revela o quao absurda e. 
Pobreza e morte (ou: pobres e mortos) sao usadas como alomorfos que tem a mesma funcao de 
servir de pedra de escandalo para os valores sobre os quais se controi a estrutura social. 

1. A obra e seu publico 
Antes de tudo, e preciso tentar atinar com a intencionalidade que conduz Luciano a 

escolha de temas em que se relaciona a morte com problemas sociais, isto e, com o sentido de que 
essa tematica se reveste na tensao entre a obra e seus leitores7. Nisto parece estar o no da 
questao: para quem Luciano escreve e o que visa a comunicar, na medida em que "escrever 
significa simplesmente suspender os criterios valorativos da verdade e tentar entender a estrutu- 
ra discursiva que faz com que autor e leitor possam se entender, possam se ver representados 
nessa moldura" (Freitas, 1990, p. 77). Uma resposta adequada a primeira indagacao levaria a 
formulacao simples de que o corpus lucianeum tem como destinatario principal as altas camadas 
da sociedade de seu tempo8. A propria escolha de procedimentos poeticos denuncia essa 
destinacao preferencial: muito do efeito a que se visa depende das possibilidades de o leitor 
identificar as inumeras referencias e alusoes a literatura do passado, coisa em principio viavel 
apenas para pessoas cultas, com formacao escolar9. Por outro lado, a selecao de temas sugere a 
mesma opcao: a critica a filosofia, a retorica, a historiografia, as artes visuais, a medicina e a outras 
disciplinas integrantes dapaideia grega (ver Marrou, 1975) so tem sentido se direcionada prin- 
cipalmente aquelas camadas da sociedade cujo acesso a essa mesma paideia nao e vedado, 
embora nao se descartem outras leiturasi0. 

Assim, parece-me que, em geral, interessa a Luciano criticar os habitos das altas esferas, 
escrevendo para elas. Um bom exemplo seriam as alusoes de carater medicinal: as doencas insis- 
tentemente referidas em diversas passagens - gota, hidropisia, pneumonia, etc. - parecem ter 
como elo comum o fato de serem males que geralmente acometem os ricos, como consequencia de 
seus desregramentos no comer, no beber e no desfrute dos prazeres fisicos"; julgo tambem 
ponderada a conclusao de Caster de que a critica as praticas religiosas e aos filosofos so pode ser 
bem avaliada enquanto critica a cultura", mas tentaria dizer com mais rigor: enquanto critica aos 
homens  culto^'^. E justamente porque essa critica geral a cultura se realiza como critica aos 
homens cultos que a obra de Luciano deixa de situar-se na esfera do "mero divertimento" para 
adquirir uma funcao social, assumindo o carater de denuncia dos habitos dos abastados, dos que 
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se pretendem sabios mas, sem duvida, nao passam de ricos, nao conhecendo sequer os proveitos 
elevados que podem tirar da riquezai4. 

Nao acredito que a obra de Luciano possa ser considerada panfletaria ou revolucionaria, 
pelo simples fato de que, atacando os excessos decorrentes da ordem social vigente, nao chega 
a oferecer alternativas, a nao ser de modo vago e, a primeira vista, u top i c~ '~ .  Como em outras 
esferas, o que se constata e que lhe interessa antes a critica, efetivada com recurso ao riso. Nao 
se condena a riqueza nem se elogia a pobreza de modo absoluto. Criticam-se os ricos e poem-se 
em ridiculo seus excessos no contraste gritante com o genero de vida dos pobres. Isso quer dizer 
que, embora enfocados com relativa simpatia, os pobres tem importancia funcional, enquanto os 
outros capazes de por em xeque o modus vivendi das altas esferas. Mesmo quando faltam, nos 
textos, representantes das altas camadas, eles sao os modelos ausentes que garantem a viabilida- 
de da funcao comunicativa do escrito. No exercicio dessa funcao critica a importancia do "cata- 
logo de vicios" e evidente, a exemplo do que acontece nas pecas em que se atacam os desvios de 
diversos generos de discurso (cf. Brandao, 1992, p. 143-210). 

A orientacao critica que domina o pensamento de Luciano com referencia aos problemas 
de sua propria poetica corresponde uma opcao critica tambem em termos de conteudo (cf. Caster, 
1937, p. 384-388), da qual uma das formulacoes mais destacaveis e a critica social. Dessa perspec- 
tiva, parece bem definido um esquema topologico, que toma como base a propria estrutura 
urbana, visualizada como a contraposicao de um nucleo central a areas perifericas. A Luciano 
interessam vivamente os mecanismos que regulam a vida na cidade, sob angulos diversos, uma 
vez que nesse espaco e que se da a transmissao dapaideia, que atende ela propria as necessida- 
des urbanas, ou seja, a paideia vem a ser um dos elementos de troca, no amplo espaco de 
consumo que domina a vida nas cidades. E significativo que a critica aos habitos urbanos seja 
colocada, por Luciano, nao na boca de personagens estranhas a cidadeI6, mas antes na de 
integrantes dela que, contudo, se mantem a margem justamente por nao ter acesso completo aos 
mecanismos de consumacao: os pobres, os assalariados, as prostitutas, os parasitas, os hospe- 
des circulam, perifericamente, num mundo dominado pelos ricos, como agentes de producao, 
como parte dos bens de troca ou como associados eventuais da classe consumidora. Ora, um rico 
se define, da perspectiva dos antigos, como alguem que nao tem necessidade de trabalhar, isto e, 
que se dedica apenas a consumir a producao alheia. Assim, todas as categorias citadas dividem- 
se, em face dos ricos, em dois grandes grupos: os produtores de bens a serem distribuidos pelas 
altas camadas no ritmo das atividades urbanas e os que, por meios diversos, sem pertencer a 
essas camadas, logram associar-se as mesmas em momentos particulares. A diferenca basica que 
os separa dos ricos, no nivel do acesso aos meios de consumacao, faz com que possam ser 
tratados em bloco como categorias marginaisI7. 

Em principio, ricos e pobres nao mantem relacoes estreitas. Aqueles espacos que, no 
passado, pelo menos em principio poderiam propiciar uma interacao mais regular- como a agora 
- haviam perdido sua funcao com o fim da polis e a perda da autonomia politica. Assim, o 
enfoque de Luciano volta-se para zonas intermediarias - espacial ou temporalmente - em que 
os contatos se fazem possiveis: as festas, os banhos, os prostibulos, etc. Nesses espacos, ricos 
e pobres desenvolvem relacoes de dependencia mutua impossiveis de serem estabelecidas na 
esfera tanto do O ~ K O C  quanto das atividades publicas, em que os mecanismos de consumo se 
destinam a manutencao e reproducao da propria classe dominante. Tanto as classes produtivas 
- isto e, os que necessitam do produto do seu trabalho para viver: os pobres - quanto as 
associadas - como parasitas e hospedes - so tem acesso aos ricos nesses espacos excepcio- 
nais, fornecendo-lhes como que o negativo de sua situacao, perturbador e estranho mas neces- 
sario aqueles mesmos ricos para a constituicao de sua identidade ~ o c i a l ' ~ .  



86 Jacyntho Lins Brandao: No reino da isotimia: diferencas sociais e 
mundo dos mortos em Luciano. 

2. Ou formiga ou camelo 
Um pouco por toda parte, Luciano espalha quadros que opoem, a diversao e futilidade da 

vida dos ricos, as dificuldades da existencia dos pobres, como nos Dialogos das cortesas, nos 
Dialogos dos mortos, no Galo, nas Saturnalias e no Timao, textos que - ao lado de Caronte, 
Zeus tragico, Zeus confundido, Sobre os funerais e Icaromenipo, em que tambem se exploram 
diferentes formas de alteridade - fecham a primeira fase de sua producao atenienseI9, o que 
prova seu interesse por esse tipo de tematica desde o inicio de sua carreira. 

O Galo pode ser tomado como exemplo modelar, pois nele se conjugam a situacao de 
extrema alteridade provocada pelas sucessivas metempsicoses do animal protagonista com os 
sonhos de riqueza e a situacao de penuria de seu interlocutor, o sapateiro Micilo. Na esteira do 
topos, de gosto cinico, de retratar os males da riqueza, o dialogo se fecha com a visita magica dos 
antagonistas as casas dos ricos Simao e Eucrates, fora dos periodos e dos espacos de interacao, 
na calada da noite e no mais interior de suas moradas: o que se constata entao e que um se entrega 
a preocupacao de contar infindavelmente o montante do dinheiro acumulado enquanto o outro 
se dedica, juntamente com a mulher, a praticas sexuais vergonhosas com os escravos (Galo 29- 
32). Isso leva a conclusao final do sapateiro, que prefere rever todos os seus sonhos de riqueza: 
"antes morrer de fome: adeus ouro e jantares! dois obolos para mim sao riqueza maior que ser 
fodido pelos criados"(Ga10 33). 

Essa negacao radical da riqueza nao deve ser, todavia, entendida de modo absoluto, mas 
como recurso para opor duas formas de vida, defendendo aquela regulada "apenas pelos desejos 
e necessidades naturais" (Galo 27), que exclui tambem ambicoes de poder, honra, gloria e coisas 
semelhantes e se espelha na existencia despretensiosa do galo. Na condicao de quem ja foi 
muitos outros - de satrapa a formiga, de filosofo a cavalo - ele encontra-se em condicoes de 
poder dizer, com propriedade, de um lado, como vivem os ricos e, de outro, os pobres (Galo 2 1 ), 
como lhe pede o sapateiro logo apos ter terminado o relato de suas vidas passadas. O jogo de 
contrastes se faz bem marcado: povoando a existencia dos primeiros, preocupacoes com a segu- 
ranca dos proprios bens, medo de rapinas, impostos, saude abalada pela intemperanca; do lado 
dos pobres, ausencia de grandes preocupacoes, liberdade de atuacao politica e de critica, gozo 
de prazeres moderados e resistencia fisica contra as doencas (Galo 21-23). 

O mesmo procedimento forma a espinha dorsal do conjunto de textos que se costumou 
chamar de S a t ~ r n a l i a s ~ ~ .  As leis ditadas por Cronossolon para regular os sete dias dedicados a 
festa de Cronos objetivam eliminar as diferencas sociais e estabelecer um regime de igualdade 
(Sat. 1 I), sendo dirigidas textualmente aos ricos, pois "o que os pobres devem fazer, aqueles 
mesmos enviei, outro livro tendo escritom( Sat. 10). Ora, ainda que os destinatarios sejam tao bem 
definidos, isso nao supoe eliminar a perspectiva dos pobres, logo marcados como ekeinoi - 
aqueles. De fato, o discurso aos ricos supoe constantemente esse ekeinoi que define um outro 
estatuto social, institui a diferenca e toma necessaria tanto a festa quanto a atividade legisladora 
que a acompanha. Ao "$v TOUC ~ E V ~ T ~ C "  (por um lado os pobres) corresponde o "6p~'ic 6E, W 
nhouaioi" (vos, por outro lado, o ricos - Sat. 10), que desvela a relatividade topologica de todo 
discurso dirigido a estes, cujo sentido se instaura apenas em face daqueles outros que sao os 
pobres e daquele outro livro a eles dirigido2'. 

Poucos textos legados a posteridade pelos antigos transmitem uma mensagem tao forte- 
mente igualitaria quanto as Saturnalias: e preciso sanar as disparidades sociais, uma vez que 
Zeus nao tem criterios na distribuicao de fortunas, desprezando os virtuosos e inteligentes e 
versando riquezas sobre os celerados e tolos (Sat. 3), argumento retomado no Timao (Em. 24), em 
que se declara que Plutos e cego, erra de caminho e enriquece muitos indignos, simplesmente 
porque, havendo muitos maus e agindo o deus as cegas, cai frequentemente sobre estes (ver 
Mesk, 19 15). Tambem no Menipo (Men. 16) se pinta a vida humana como um desfile em que a 
Tjkhe distribui os papeis ao acaso e, no Nigrino (Nigr. 20), o filosofo compraz-se em considerar 
como a mesma Tjkhe brinca (paizei) com o destino dos mortais, o que confirma a ideia geral de 
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Luciano contraria a admissao de que possa existir qualquer criterio razoavel capaz de justificar a 
desigualdade de fortuna material entre os homensz2 (ver Baldwin, 1961, p.201-202). 

Contra esse cenario de uma "normalidade" em que parece impossivel descobrir criterios 
ou sentidos estaveis e que se levanta o ideal da isotimia, possivel contudo apenas no espaco da 
festa, quando Cronos reina subvertendo a ordem e instituindo como norma beber, embriagar-se, 
giitar, divertir-se, jogar dados, nomear reis de mesa, presentear escravos, cantar nu (cf. Sat. 2), 
nao trabalhar, nao lidar com dinheiro (cf. Sat. 13), etcZ3. E portanto no reino da diferenca que a 
igualdade se faz possivel, na esfera do reinado efemero, mas ciclico, de um outro deus que, apos 
a festa, tambem "pessoa comum (idiotes) logo" se torna e "um dentre os muitos do povo" (Sat. 2). 
A festa tem mesmo a funcao de reinstaurar, nos limites de um tempo regido por leis proprias, um 
tempo perdido, quando a terra produzia automaticamente pao e vinho, leite e mel, e o trabalho nao 
existia para os homens, 

"pois nobres (agathoi) eram todos e de ouro. Esta e a causa desse meu reinado de 
pouco tempo e por isso em toda parte ha aplausos e canto e jogos e igualdade de 
honras (isotimia) para todos, tanto escravos quanto livres: pois ninguem, sob meu 
reinado, era escravo" (Sat. 7). 

A recordacao dessa idade de ouro, isto e, do reino de Cronos, feita periodicamente, aqui 
se entende enquanto meio de denuncia da propria desigualdade: instaura-se, na festa do outro 
deus, um reino de igualdade apenas na intencao de denunciar os excessos de desigualdade que 
presidem o reinado do deus mais proprio dentre todos, Z e ~ s ~ ~ .  E preciso insistir nesses dois 
aspectos, a funcao de denuncia e os excessos de desigualdade. Acredito ser altamente discutivel 
pretender que Luciano tivesse, nesse caso, intencoes reformistas. O reinado de Cronos, por sua 
propria natureza, joga toda a questao nao no plano da realidade, nem, por outro lado, das utopias 
- ou, se quisermos, de uma ucronia - mas de uma sorte de alocronia, na medida em que nao 
configura, de fato, um nao tempo, mas a incursao, ainda que efemera, de um outro tempo no tempo 
comum. Isso significa que ele toma possivel, praticamente, a existencia do outro no espaco do 
proprio, sem destmi-loZ5: terminado o tempo limitado de Cronos, volta o de Zeus. Assim, mais 
que de reformar, creio que se detecta a intencao de denunciar a crisez6. Na esfera do outro, as 
festas de Cronos criam a possibilidade de um deslocamento de perspectivas capaz de permitir a 
visao critica sobre o reinado de Zeus. Essa funcao de denuncia conforma mesmo a espinha dorsal 
do texto, levando a sucessao de cartas que desvelam o nao cumprimento, da parte dos ricos, das 
leis estabelecidas por Cronossolon e, em sentido contrario, a acusacao destes contra os po- 
bresZ7. Assim se explicita o que cabe aos pobres no entrecho: servir como peca de acusacao e 
permitir a instauracao periodica da crise nos dominios do costumeiro. 

O conteudo dessa denuncia dirige-se nao propriamente contra a riqueza, mas com 
tra os excessos de desigualdade existentes. A primeira carta de Cronossolon ao deus e contun- 
dente nesse sentido: e totalmente ilogico (alogotaton) que alguns sejam excessivamente ricos 
(hyperploutein) enquanto outros morrem de fome: 

"e, como agora vivemos, somos formiga ou camelo, como diz o proverbio. Mais 
ainda: somos como um ator tragico que tem calcado um dos dois pes em alto 
coturno, como sao os calcados tragicos, enquanto o outro esta descalco. Se entao 
caminha, ves como lhe e forcoso logo no alto, logo embaixo fica& conforme o pe 
com que avance. A mesmissima desigualdade existe tambem em nossa vida." (Sat. 
19). 

E pela ausencia de opcoes intermediarias entre a formiga e o camelo que a riqueza se toma 
problematica, dividindo; de um lado, os que se alongam como atores tragicos, sobre os cotumos 
que a Tjkhe lhes oferece, e, de outro, "os muitos que a pe e no chao caminhamos" (otcp nohhot~ 
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~ E C  n ~ c q l  K a q  XapaLc Ba&tiscopev - Sat. 19). 
Mais ainda: os excessos de desigualdade so se tomam perniciosos em vista da ostenta- 

cao dos ricos. A condicao imposta pela pobreza decerto e amarga, redundando, para a maioria, 
numa vida de trabalho que sequer garante o ganho do que se viver, povoada de tristeza e 
desanimo, mas a miseria seria menos insuportavel "se os ricos nao vissemos gozando de tal 
felicidade" (Sat. 20). De fato, essa visao ostensiva da riqueza de poucos oposta a pobreza da 
maioria e que toma a situacao absurda (Sar. 2 1). O argumento e retomado por Cronos na carta que 
dirige aos pobres, em que, ao lado de consideracoes usuais sobre os males da riqueza2*, admo- 
esta-os no sentido de nao admirarem os ricos, fecharem os olhos para eles, olha-los com despre- 
zo, nao se maravilharem de seus adornos, deixa-los serem ricos para si mesmos; logo, eles procu- 
rarao os pobres covidando-os para jantar, a fim de mostrar-lhes seus leitos, suas mesas, suas 
tacas, cuja posse nao tera nenhuma utilidade na ausencia de testemunhas (Sat. 29). Fica assim 
bem marcado que a riqueza nao tem valor absoluto, isto e, a riqueza e um valor de natureza social, 
depende da visao do outro, e, em certa medida, ostentacao de uns poucos para muitos: "a maior 
parte das coisas, sem duvida, descobrireis eles adquirirem por causa de vos, nao porque eles 
proprios precisem, mas para que vos admireis" (Sat. 30). 

Desse modo, como os dois pes do ator tragico, pobres e ricos dependem uns dos outros: 
os primeiros para reconhecerem sua propria miseria29; os ultimos, para se certificarem de sua 
opulencia, o que parece marcar uma linha de raciocinio mestra no pensamento social de Luciano, 
reiterada no Nigrino, nos Assalariados, na Descida ao Hades, no Parasita e em outros textos30. 
O que conta, pois - e torna critica a situacao - sao os criterios de diferenciacao social. 

3. O reino dos desassinalados 
Se na esfera da existencia terrena dos homens a consecucao definitiva do ideal da isotimia 

apresenta-se sob o signo da impossibilidade, de um ponto de vista mais amplo revela-se factivel, 
ainda que num alotopo: o mundo dos mortos3'. A distancia que separa o reino de Zeus do reino 
de Cronos repete-se, de uma perspectiva qualitativo-espacial, entre os reinos de Zeus e do 
Hades. Enquanto a primeira oposicao parte da nostalgia de uma idade de ouro perdida, a segunda 
tem em vista um espaco de alteridade a ser conquistado, projetando-se para o futuro. Nao se 
trata, evidentemente, de nenhuma esperanca escatologica de felicidade para os pobres, com a 
reversao das amarguras experimentadas na vida presente - como prometia, entre outras religi- 
oes, o cristianismo nascente - mas de uma visao mais pessimista, mais desesperada. Como a 
idade de ouro, o Hades lucianico e ficcional. No contexto da critica a riqueza e desejando-se 
atingir, como destinatarios preferenciais, as classes abastadas32, intenta-se enfatizar a falta de 
sentido das diferencas de fortuna sublinhando como, no Hades, reina a mais completa isotimia. 
Assim, se os pobres podem ter alguma esperanca, esta se instaura em termos de compensacao e, 
muitas vezes, de vinganca (D. dos mortos 2,2), ja que no Hades se corrige a cegueira da Tjkhe de 
uma maneira radical e todos, em absoluto, tem a mesma sorte. Ao inves, portanto, de pintar um 
reino de felicidade para os antes infelizes e de infelicidade para os felizes, duas preocupacoes sao 
patentes: embora a morte seja indesejavel, tem ela sobre a vida a vantagem de tratar todos de 
modo equanime; se ha mudanca de destino apos a morte, isso acontece apenas com relacao aos 
ricos. 

O consolo de Cronos aos pobres, que fecha a segunda carta das Saturnalias, e emblematico 
nesse sentido: "Com isso vos consolo, sabedor de cada vida - pois digno e festejar tendo em 
mente que, dentro em pouco, todos deverao retirar-se da vida, tanto aqueles a riqueza, quanto 
vos a pobreza, abandonando" (Sat. 30). A consciencia da morte e pois o argumento derradeiro 
capaz de consolar os pobres, na medida em que relativiza os valores decorrentes da riqueza. A 
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condicao de "sabedor de cada vida" pode ser entendida no sentido de que Cronos, como deus 
deposto, tem a experiencia tanto do poder e da riqueza quanto da condicao comum de idiotes, o 
que se repete para ele ciclicamente e marca ainda a situacao de Timao, novo rico m i n a d o  pela 
filantropia e condenado, por isso, ao abandono (Timao 5-8); pode ainda expressar a experiencia 
do galo, na variedade de metempsicoses sofridas sob formas humanas e animais (Galo 21). 

Essa possibilidade de olhar a riqueza sob angulos diferenciados concorda com o universo 
mental em que Luciano constroi sua obra. Mas a perspectiva da morte, o fato de que "todos 
deverao retirar-se da vida", independentemente da condicao social de que desfrutam - e que, 
afinal, constitui a marca distintiva da natureza humana enquanto raca de mortais33 - e o argu- 
mento maior para a construcao da critica, lancando-a na esfera das ultimas questoes relativas a 
condicao humana, dando ao discurso lucianico o carater de "fala no limiar" (cf. Bakhtin, 198 1). E 
preciso frisar bem a estrutura que se estabelece: a festa e digna de ser festejada justamente 
porque os participantes podem ter em mente (enthymeesthai) o inevitavel da morte. Ainda que a 
fala de Cronos -como a de Timao e do galo - apontem, num nivel primeiro, para a experiencia 
de cada vida como altemancia entre riqueza e pobreza, poder e impotencia, a experiencia derradei- 
ra se constroi na oposicao entre estar vivo e, dentro em pouco (met'oligon), retirar-se da vida. E 
inevitavel passar pela experiencia de um outro tipo de existencia que define a condicao de todos 
os homens e de cada um deles em particular. Como afirma Solon, interrogado por Creso sobre o 
grau de felicidade que julga que este goza, em meio a todas as suas riquezas: "Nao sei ainda, 
Creso, e nao saberei antes que chegues ao fim de tua vida; para julgar exatamente a felicidade de 
alguem, e preciso esperar a morte e ver se foi feliz ate o fim" (Caronte 10). 

E nesse ponto que a critica de Luciano aproxima-se consideravelmente da pratica dos 
cinicos - mais ainda: poe-se na boca de representantes do cinismo. Esse e, de fato, o conteudo da 
mensagem que Diogenes envia a Menipo, atraves de Polux, na abertura do primeiro dos Dialogos 
dos Mortos: 

"A ti, o Menipo, convida Diogenes - se as coisas de sobre a terra ja te fizeram rir 
bastante - a vir ca para muito mais ainda rir: Pois aiseu riso permanecia ainda 
em ambiguidade e muito ouvias dizerem: 'quem pois conhece totalmente as coisas 
depois da vida?' Mas aqui nuo cessaras certamente de ril; como eu agora, e mais 
ainda quando vires os ricos e satrapas e tiranos assim humildes e desassinalados" 
(D. dos mortos I, 1). 

Desse modo, o que a pratica cinica - o riso e o discurso - apregoava em vida, mas 
ainda "en amphiboloi" (isto e, de modo ambiguo, incerto, duvidoso), confirma-se de modo ine- 
quivoco na morte: a realizacao do ideal de isotimia de forma definitiva. A garantia dessa certeza 
leva a que se possa advertir os ricos, "os quais terao de vir [ao Hades] um so obolo tendo, dentro 
em pouco" (D. dos mortos 1,3), e exortar os pobres: 

"E aos pobres, o Lacedemonio - e muitos sao, n~olestados pelas necessidades e 
lamentando a penuria - dize que nao chorem nem gemam, narrando-lhes a isotimia 
daqui e que verao os ricos nao mais insignes que eles" (D. dos mortos 1,4). 

Confirma-se assim o uso dos pobres como pedra de escandalo, o outro dos ricos realiza- 
do como o olhar capaz de "despir, de devorar e matar" (Chaui, 1989, p.31), como a lembranca 
constantemente desfraldada de que a condicao dos privilegiados e passageira e que se esvaira 
no reino da isotimia. Esse proprio fato e que permite a superacao de considerarem-se as diferen- 
cas sociais de uma perspectiva apenas grave, dando lugar ao riso que domina o Hades, libertado 
de toda ambiguidade. De fato, na perpetuacao do riso confirma-se sua funcao de denuncia de 
tudo aquilo que, no mundo, serve de meio de distincao, cuja perda lamentam alguns dos mortos 
mais assinalados: enquanto Midas chora seu ouro, Sardanapalo seus luxos e Creso seus tesou- 
ros, Menipo ri como em vida e, rindo, rebaixa-os de sua gloria (D. dos mortos 2,l) .  
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4. A caveira sob a mascara 

A concepcao radicalmente igualitaria de Luciano fundamenta-se num processo de 
depauperamento igualmente radical, em que os restos dos mortos se confundem num igualamento 
absoluto. A visao que tem Menipo da planicie de Aquenisia mostra um espaco em que semi- 
deuses, heroinas e mortos de todas as nacoes e tribos misturam sua inconsistencia (sao todos, 
como afirmou Homero, "amenenoi", isto e: figuras a que falta omenos, portanto, fracas, impalpaveis, 
vacilantes em seu ser): 

"nao era facil reconhecer cada um, pois todos eram absolutamente semelhantes 
uns aos outros, com os ossos desnudos; (...)jaziam uns sobre os outros invisiveis 
(amauroi) e desassinalados (asemoi) e ja nao guardavam nenhuma das belezas 
que tinham entre nos. Sem duvida, entre tantos esqueletos que ali jaziam, todos 
lancando um olhar terrivel e oco, mostrando os dentes nus, embaracava-me sem 
saber como distinguir Tersites do belo Nireu, ou o mendigo Iro do rei dos feacios, 
ou o cozinheiro Pirrias de Agamemnon, pois ja nenhum dos antigos sinais-(palaion 
gnorismaton) permanecia neles, mas os ossos eram parecidos, indistintos (adela), 
sem inscricao (anepigrapha) e impossiveis de serem reconhecidos por alguem." 
(Menipo 16). 

Como se ve, a morte nao despoja apenas de bens materiais mas, voltando-se contra 
qualquer tipo de posse, despe todos de seus atributos insignes, daquilo que constituia a "rique- 
za" de cada um em vida mas que, a partir da travessia na barca de Caronte, revela-se um conjunto 
de coisas superfluas (ta peritta - D. dos Mortos 10,l): a formosura, os labios, a espessa cabeleira 
e toda a pele de Carmoleo de Megara, famoso por seus beijos (D. dos Mortos 10,3); as insignias, 
o fausto, a soberba, o manto, o diadema de Lampico, tirano de Gela, alem da crueldade, da loucura, 
da insolencia e da colera (D. dos Mortos 10,4); os musculos, as coroas e aclamacoes do atleta 
Damasias (D. dos Mortos 10,5); a riqueza, a preguica e os prazeres, as pompas funebres e as 
dignidades dos antepassados, a linhagem, a gloria e as inscricoes em estatuas de Craton (D. dos 
Mortos 10,6); o trofeu do general (D. dos Mortos 10,7); o porte, a vaidade, a ignorancia, a vangloria, 
os problemas insoluveis, os discursos espinhosos, os raciocinios complicados, o trabalho inutil, 
a charlatanice, a frivolidade, as palavras sem substancia, os objetos de ouro, a sensualidade, a 
falta de vergonha, a colera, a voluptuosidade, a preguica, a mentira e a crenca de ser melhor que 
os demais que o filosofo leva, alem da barba e da adulacao (D. dos Mortos 10,8-9); a verborreia, 
as antiteses, os paralelismos, os periodos, os barbarismos e outros fardos de discursos que o 
orador transporta (D. dos Mortos 10,lO). E assim, despojados de tudo, que os mortos logram 
tornar-se iguais em peso (isostasioi). Apenas a liberdade, a parresia, a despreocupacao (alypon), 
a magnanimidade (gennaion) e o riso caustico de Menipo, que ri sem cessar, nao tem necessida- 
de de serem abandonados no porto, "pois ligeiros e muito faceis de levar sao - e uteis para a 
travessia" (D. dos Mortos 10,9). 

Ha portanto um processo de gradacao, que vai da posse de bens materiais para a posse 
de dotes fisicos, de poder e de caracteristicas morais e intelectuais. Sem duvida o uso desse 
recurso visa a um efeito comico, provocando o rebaixamento de valores considerados elevados 
a categoria dos bens materiais: para o filosofo, os raciocinios complicados tem a mesma funcao 
que os objetos materiais acumulados inutilmente pelos ricos; do mesmo modo, os fardos de 
discursos do orador, o poder do tirano ou a gloria do atleta. Isso parece-me demonstrar que o 
ponto de partida de Luciano, na consideracao da desigualdade de naturezas e de destinos, e 
fornecido pela problematizacao das desigualdades economicas, amplificadas de modo comica- 
mente absurdo. E na esfera da critica aos ricos que se situa a critica a todos aqueles que acumulam 
outras formas de riqueza cujo valor se reduz a mera ostentacao e nao resiste a experiencia da 
isotimia do Hades: num espaco em que prevalece o ser "desassinalado", os valores ostensivos 
deixam de ser funcionais. 
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De um certo modo, pode-se dizer que todos se tornam pobres apos a morte pois, como as 
caveiras que revelam enfim o que se escondia detras das inumeras  diferenca^^^, "mostram a vida 
de cada um" (D. dos Mortos 10, 13). Conhecer-se a si mesmo, em vida, e saber-se mortal, e ter 
consciencia do que recorda Cronos aos ricos; conhecer-se a si mesmo, de forma definitiva, na 
morte, e "compreender logo que se e um morto"35. A morte e algo ditado pela natureza36, "lei de 
todos os corposn3'. Dela nao escaparam nem Alexandre (D. dos Mortos 14), apesar de considera- 
do filho de Amon, nem Aquiles coberto de gloria (D. dos Mortos 15), nem mesmo Heracles, contra 
tudo que dos herois disseram Homero e os poetas (D. dos Mortos 16). Como a riqueza, todos os 
outros dotes nao sao definitivos, fazem parte do conjunto de coisas superfluas de que se cercam 
os homens: a experiencia de Timao e absolutamente universal, embora, como Heracles, a maioria 
imagine, de modo ridiculo, que possa escapar de algum modo do depauperamento da morte, como 
se fosse,a maneira de um hipocentauro, metade homem e metade deus (D. dos Mortos 16,4). A 
recusa mais radical do outro manifesta-se assim como a recusa do ser mortal, mais ainda, do ser 
morto, estar submetido a lei de todo corpo, mergulhar na mais profunda alteridade. Por isso a 
denuncia mais radical do engano em que vive a maioria dos homens constroi-se como fala de 
mortos, discurso de cadaveres libertados de todo desejo de ostentacao, de todo medo38, movido 
apenas pela autarkeia, pela parresia, pela verdade, pela liberdade e pela sabedoria39. 

E contra esse pano de fundo de um definitivo depauperamento que a visao de Luciano e 
de seus mortos se estende sobre o mundo dos vivos. Desse angulo, a vida aparece como um 
corte efemero, uma sorte de espetaculo: 

"Vendo pois isso [o mundo dos mortos]" - afirma Menipo - "pareceu-me a vida 
dos homens ser semelhante a um grande cortejo (pompe), em que a Tjkhe rege e 
dispoe cada coisa, distribuindo aos participantes aparencias (skhemata) dife- 
rentes e variadas" (Men. 16). 

Assim, a um reveste com o aspecto de rei e a outro com o de criado; a um faz bonito e 
enfeitado, a outro feio e de aspecto ridiculo. Muitas vezes, no meio do cortejo, muda as aparen- 
cias: foi desse modo que, a Creso, vestiu com o figurino de prisioneiro e a Meandrio, que durante 
algum tempo desfilara no meio dos criados, fez ocupar o trono do tirano Policrates. Como se ve, 
no fundo, tudo nao passa de aparencia (skhema, forma exterior sem realidade) e espetaculo 
(pompe, thea: pompa vazia que, no fundo, destina-se apenas a ser agradavel de ver-se)40. De um 
certo modo, portanto, a propria vida e ostentacao, como o e a riqueza. 

Nesse contexto e que se elabora a imagem, que tera longa fortuna, do grande teatro do 
mundo: os homens sao como atores que representam tragedias. De acordo com o script, as vezes 
sao Creontes, em seguida Priamos ou Agamemnones. Os papeis se distribuem tendo em vista 
necessidades alheias a escolha pessoal de cada um, mas sempre, em qualquer circunstancia, sao 
interpretados so por algum tempo e, terminada a peca, cada qual se despe de sua indumentaria e 
se transforma, de Agamemnon, num simples Polo, filho de Caricles, ou outro ator qualquer. E 
apenas a partir da indumentaria que se estabelecem as diferencas, pois, uma vez deixada a cena, 
cada homem volta a ser como era antes de nascer, nao diferindo em nada do vizinho (mhdeVn tou' 
plhsivon diafevnvn - Men. 16). Em suma: uma vez retirada a mascara com que cada um se apresen- 
ta ao olhar do outro em vida, para marcar suas particularidades, resta apenas uma caveira de olhar 
oco que se ve refletida no olhar nao menos oco de inumeras outras caveiras. 

5. Os mortos acusam os ricos 

As caracteristicas do mundo dos mortos repre-ntado por Luciano sao, como os proprios 
mortos, em grande parte inconsistentes, variando de um-texto para o outro: assim, em Das narra- 
tivas verdadeiras, Luciano e seus amigos visitam as ilhas dos bem-aventurados e dos condena- 
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dos, em que encontram e reconhecem muitas personagens historicas e ficticias, que passam o 
tempo de modo variado, seja aprazivelmente, seja enfrentando terriveis castigos; na Descida ao 
Hades, concentra-se todo o entrecho no tribunal de Radamanto, em que os mortos recem-chega- 
dos sao julgados, atribuindo-se ao sapateiro Micilo o papel de advogado de acusacao contra o 
tirano; nos Dialogos dos mortos, enfocam-se variados angulos do mundo alem da vida; no 
Menipo, exibe-se o espetaculo mais radical4'. Essa variedade de representacoes nao deve des- 
concertar o leitor, uma vez que Luciano nao pretende referendar nem erigir nenhum tipo de 
escatologia mas, inspirando-se nas diversas concepcoes tradicionais - e jogando comicamente 
com elas -usar o olhar, a fala e a experiencia dos mortos para refletir sobre o mundo dos vivos. 
Seu Hades ficcional pode assim transformar-se no grande desfile carnavalizado em que se mistu- 
ram personagens historicas e literarias cuja funcao e servir de contraponto para a denuncia que 
se almeja. Nada mais adequado, na medida em que tanto o Hades quanto a ficcao se identificam 
como espacos da mais completa alteridade. 

Nesse sentido e que os mortos se tornam acusadores dos vivos. Num primeiro 
nivel, porque estes nao tem ideia do que significa, na verdade, a vida. Como afirma o filho morto 
ao pai que o lamenta, no curso dos ritos funebres: 

''Infeliz, por que gritas? Por que me ofereces dons materiais? (...) Cres que sofro 
algum mal terrivel porque nao cheguei a ser velho como tu, careca, com rugas nos 
olhos, encurvado e cambaleante ao andar; desgastado pelo tempo (...)?" (Fun. 16) 

A morte, assim, embora seja depauperamento, nao implica necessariamente perda com 
relacao a vida. E que - continua o filho morto - "nao ter sede e muito melhor do que beber, nao 
ter fome melhor do que comer e nao ter frio melhor do que comprar roupas" (Fun. 16). Esse 
argumento constitui uma ampliacao do topos cinico sobre os males da riqueza, em que o gozo dos 
prazeres sempre se mescla com inumeras preocupacoes sobre sua conservacao. Mais vantajoso, 
portanto, que gozar dos prazeres da vida e o estado de absoluta falta de necessidades que so se 
encontra na morte. Os funerais, as honras funebres, as oferendas, os tumulos sao assim o que de 
mais ridiculo pode haver, uma vez que em nada fazem diferir a sorte dos mortos aos quais se 
destinam (cf. Men. 17), pois estes ja de nada tem necessidade (Fun. 19). 

E interessante, contudo, nao perder de vista que o mundo dos mortos de Luciano compor- 
ta castigos contra os que cometeram crimes em vida. Estes, geralmente, sao destinados aos ricos 
e poderosos, sobre os quais pesam dois tipos de tormento apos a morte: de um lado, o proprio 
igualamento, a perda dos sinais de poder, honra e riqueza; de outro, sofrimentos propriamente 
ditos. Como a morte, de uma certa perspectiva, nao deixa de ser a experiencia de uma pobreza 
amplificada, constitui sofrimento principalmente para os ricos, os quais, no Hades, terao de 
"mendigar e vender produtos para embalsamar mumias, por falta de recursos", ou "ensinar as 
primeiras letras", suportando humilhacoes e golpes como escravos (Men. 17). Observe-se como, 
nesse trecho, o sofrimento dos ricos mortos traduz-se como a necessidade de trabalhar - o que 
decerto nos desvela a intencao de Luciano ao pintar tal quadro: um reino ficcional de isotimia so 
pode realizar-se como espaco em que todos sao pobres, pois o que e absurdo em nosso mundo 
e que muitos trabalhem para que uns poucos consumam. 

Ha, contudo, tambem castigos que se aplicam aqueles que tiveram uma vida desonesta. 
Tres categorias sao principalmente sujeitas a isso, segundo Luciano: os mentirosos (sobretudo 
os escritores mentirosos, com especial enfase nos historiadores, cf. Nar. verd.), os poderosos e 
os ricos. Ora, poder e riqueza quase sempre estao juntos - e e nessa categoria que se inclui o 
tirano acusado pelo sapateiro em Descida ao Hades. Nao so seu desregramento no gozo dos 
prazeres e condenado, mas tambem o desregramento no uso do poder, incluindo injusticas, 
violencia, insensatez e orgulho. 

A tal ponto pode chegar a desmedida dos ricos que os mesmos podem tomar-se indignos 
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da morte, uma ideia sem duvida surpreendente, mesmo no contexto das ideias surpreendentes de 
Luciano. Ate porque a morte se aplica em geral como pena maxima contra os maus e o proprio 
Luciano apresenta situacoes em que os ricos sao efetivamente burlados por ela no meio de suas 
esperancas (cf. D. dos mortos). Seja como for, em Menipo, a Assembleia dos Mortos vota o 
seguinte decreto: 

"Ja que os ricos cometem muitos atos a margem da lei durante sua vida, realizan- 
do saques, atos de violencia e humilhacoes constantes contra os pobres por todos 
os meios, pareceu oportuno ao Conselho e ao povo que, tao logo morram, seus 
corpos recebam castigo igual ao dos demais criminosos, e que suas almas, envia- 
das de novo a vida, se encamem em burros, ate que vivam nessa situacao duzentos 
e cinquenta mil anos, nascendo burros de burros, levando pesadas cargas e arre- 
ados pelos pobres, e, depois e a partir de entao, se permitira que morram." (Men. 
20) 
Nao e preciso insistir, diante da clareza do comico decreto42, como mundo dos 

mortos e diferencas sociais sao alomorfos no interior do corpus lucianeum. Vida e riqueza apro- 
ximam-se como morte e pobreza. As duas primeiras alimentam-se de aparencias efemeras, que se 
resolvem nas ultimas. Se nem sempre, no mundo dos vivos, a riqueza termina em pobreza, no 
Hades isso acontece. Assim, cruzam-se os fios que, em vez de simplesmente opor vivos e mortos, 
opoem mais propriamente ricos e mortos. Os ricos temem especialmente a morte, pois tem cons- 
ciencia de que nao poderao conservar, nela, sua riqueza. Os mortos, em seu deslocamento e 
liberdade, ridicularizam, acusam e condenam os ricos, observando sua intemperanca, a ponto de 
considera-los indignos da propria morte. O que se conclui, enfim, e que e mais terrivel do que 
estar morto, para um rico, o ter de submeter-se a uma vida comum. Talvez dessa forma, afinal, o 
reino dos mortos logre obter um nivelamento mais eficaz das diferencas sociais: condenando os 
ricos nao a morte, mas ao trabalho. 

1 - Cf. Bompaire, 1958, p. 499-5 13. A observacao refere-se a satira anti-romana do Nigrino, mas 
tem aplicacao mais geral: "Lucien ne s'est pas promene au Suburre - ni dans une Athenes qui 
se mettait ca et 1a a I'unisson de Rome - un carnet de croquis a la main, pour donner plus de 
vivacite et de malignite a ses attaques. Une fois de plus c'est de sa bibliotheque qu'il est le 
debiteur" (Bompaire, 1958, p. 509). Sobre o Nigrino, da perspectiva de um discurso politico 
contra Roma, ver Brandao, 1994. 

2 - Supor isso levaria a negar a poetica de um autor reconhecidamente "engajado" como Brecht, 
que preconiza justamente uma poetica de distanciamento para fazer brilhar com mais forca os 
elementos de critica social (ver Brecht, 1978). 
Cf. ainda Legrand, a proposito dos Dialogos das cortesas, "l'auteur des Dialogues n'eut pas 
a evoquer aux prix de recherches savantes, Ia vie d'une societe disparue; i1 n'eut pas a faire 
oeuvre d'archeologue (...)"; apesar de alguns indicios serem destinados a situar os dialogos 
em Atenas, no passado, eles "n'ont rien, ou presque rien, de la gaucherie des centons, de Ia 
froideur des pastiches" (Legrand, 1908, p. 77-78). Sobre o conhecimento de Luciano das 
antiguidades atenienses, ver Delz, 1950. 
Baldwin (Baldwin, 1961) considera em sua analise os Dialogos dos mortos, Menipo, Descida 
ao Hades, Fugitivos e Suturnalias. Bompaire (Bompaire, 1958, p.499-5 13) concentra-se nos 
escritos anti-romanos, isto e, Nigrino, Assalariados, etc. Entendo que tambem os Dialogos 
das cortesas sao dedicados especialmente a questao da pobreza, embora nao sejam conside- 
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rados pelos dois comentadores. 
5 - Baldwin (Baldwin, 1961) lembra as referencias as origens humildes de Luciano em Sobre um 

sonho. ~ambem em ~ a l o  se explora o tema cinico do ataque aos ricos ao lado de outras formas 
de marginalidade, oferecendo interessante chave para a interpretacao da questao. 
E tambem a opiniao de Peretti: "Per tutta la vita egli [i.e. Luciano] non ha ignorato i1 contrasto 
economico tra ricchi e poveri" (Peretti, sld, p. 41). Jones (Jones, 1986), embora interessado nas 
relacoes do corpus lucianeum com seu tempo, desqualifica a preocupacao social, contra a 
tese de Baldwin (Baldwin, 1961), ainda que nao concorde tambem com a de Bompaire (Bompaire, 
1958). Acredito que Jones entende essa preocupacao social de modo muito restrito, como se 
ela devesse implicar um engajamento politico direto e uma tomada de posicao pratica coeren- 
te. Nao se pode esquecer que Luciano e escritor, nao ativista politico. Ao admitir sua "preo- 
cupacao social", nao desejo desloca-la dessa esfera literaria. Outro assunto e o dos usos que 
se faz de uma obra em periodos de tempo diferentes. 
Descarto totalmente a proposta de Bompaire do mero divertimento como intencao (Bompaire, 
1958); cf. Baldwin, "as a professional Sophist he [i.e. Luciano] would take care to choose a 
theme congenial to the mass of the audience (...) But treating Lucian as a bookish recluse he 
[i.e. Bompaire] fails to consider the possibility that a writer's choise of theme, even his selection 
of literary themes, may be influenced by his own experiences and social milieu" (Baldwin, 
1961, p. 208). 

A propria composicao da populacao alfabetizada, analfabeta ou apenas semi-alfabetizada no 
periodo imperial ja funciona como primeiro elemento de selecao no universo de leitores pos- 
siveis pois, apesar de que "si deve parlare (...) di alfabetismo diffuso relativamente ad altre 
epoche dell'antichita greco-romana" e se reconheca "una larga fruizione di scrittura tra i 
secoli I-III", e necessario precisar "i diversi livelli intellettuali e sociali di utilizzazione in senso 
sia attivo, scriventi, sia passivo, leggenti" (Cavallo, 1978, p.468), para determinar os tipos de 
leitores atingidos por cada tipo de texto. No que conceme a circulacao de textos literarios, 
observa ainda Cavallo: "le classi subalteme erano tenute lontane non dalla scrittura in quanto 
tale, ma dalla comprensione contenutistica di un certo tipo di testo accessibile solo atraverso 
i livelli della grammatica e della retorica, queste, si, livelli differenzati di lettura; s'era fatta 
strada una distinzione contenutistica tra libro "colto" e libro "popolare", per cosi dire, la quale 
diventa anche tecnica, strutturale: proprio tra i1 I e i1 I1 secolo nasce i1 codice, i1 quale altro non 
e, inizialmente, che 10 stadio piu evoluto de1 taccuino, de1 brogliaccio, de1 prodotto librario di 
seconda e piu economica qualita" (Cavallo, 1978, p.481-482). Sobre os parcos (mas nem por 
isso menos interessantes) registros de uma recepcao "popularWda literatura classica no 
Imperio, ver Funari, 1989. Tambem em Stephens, 1994, Dowden, 1994, e Bowie, 1994, encon- 
tram-se dados relevantes sobre a recepcao da literatura na epoca de Luciano, ja que os tres 
estudos tratam da questao do universo de leitores do romance grego e latino. Bowie discute 
especialmente a importancia dos dados papirologicos disponiveis que apontam, mesmo para 
um genero considerado tradicionalmente popular, como e o romance, leitores nao diversos 
dos que consumiam os classicos. 

9 - Essa esperanca de que o leitor possa se dar conta das inumeras alusoes, responsaveis por 
grande parte dos efeitos que o texto pretende causar, e explicitada em Das narrativas verda- 
deiras I, 2: ~ T L  ~ a t c  T W V  ~ ~ T O ~ O U ~ E V W V  E K ~ U T O V  O U K  & K O ~ ~ ~ T ~ T O C  < V L K T ~ L  
npoc Tiva TGV nahaiWv noiq~Wv TE  ai uuyypa41Ewv  ai @~hoaO$wv nohhCr 
~ ~ p a a ~ i a   ai pueW6q a u y y ~ y p a ~ o ~ w v ,  ouc  ai d v o p a a ~ i  Sv Eypa$ov, ~i p~ 
 ai ~ U T G  ao i  i~ T ~ C  dvayvw'a~wc $ a v ~ i o 0 a i  Ep~hhov . Com relacao aos 
Dialogos das cortesas, observa Legrand: "lorsqu'il ecrivit ses Dialogues, i1 se proposa, je 
pense, entre autres choses, d'amuser ses lecteurs, lettres come lui, par des "remplois" ingenieux 
et piquants, de les emerveiller par sa dexterite a jouer avec la comedie" (Legrand, 1908, p. 77). 
Tambem Jones (Jones, 1986, p. 149- 159) concorda com essa posicao. 

10 - Entenda-se bem: considero o publico de alta procedencia como destinatario primeiro de 
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Luciano, nao como unico. Legrand parece atinar bem com o fato, tratando da divida dos 
Dialogos das cortesus com relacao a comedia: se, de um lado, os leitores letrados podiam 
apreciar as inumeras alusoes e referencias aos comicos, "pour ceux de ses contemporains qui 
n'auraient pas connu la comedie" o quadro representado "pouvait sembler copie d'apres 
nature dans une ville grecque" (Legrand, 1908, p. 77-78). Jones finaliza seu estudo observan- 
do que "no doubt like most authors he did not aim to reach a single audience only; he could 
hope that what pleased those who heard his recitals would also please those who read his 
works in Gaul or Commagene. His society consisted not only of those within his acquaitance 
but a11 those Greeks and Romans who shared a love of classical literature and of Attic 
refinement" (Jones, 1986, p. 159). 

I 1 - Pelo menos esse e o ponto de vista de Luciano, expresso em diferentes passagens. Tratei do 
assunto em trabalho intitulado "Doentes, doenca, medicos e medicina na obra de Luciano de 
Samosata" (Brandao, 1990), defendendo posicao oposta a de Rollestone (Rollestone, 1915), 
que acredita poder tirar das referencias de Luciano indicios sobre a grande incidencia desses 
males no segundo seculo. 

12 - Cf. Caster, "Lucien a juge la pensee religieuse de son temps moins au nom d'une doctrine 
qu'au nom d'une culture - paideia - ou son instinct et ses etudes l'avaient hausse" 
(Caster 1937, p. 365). 

13 - Foi o que desejei demonstrar em "A adivinhacao no mundo helenizado do segundo seculo" 
(Brandao, 1991). Ver tambem Baldwin, 1973, e Jones, 1986. 

14 - A intencao de divertir nao invalida que a obra vise a provocar, no leitor, "reflexoes serias 
dignas das Musas" (cf. Das narrativas verdadeiras 1,l). Cf. Bakhtin (1981), essa seria mesmo 
uma marca distintiva do genero carnavalesco, ou da menipeia. De fato, o proprio Luciano 
afirma, em Dupla acusacuo, que Menipo e terrivel no sarcasmo pois, mesmo quando morde, 
continua rindo. 

15 - Sobre a distincao e as aproximacoes entre o "mito revolucionario" e as utopias, afirma Baczko: 
"No centro deste imaginario e, em especial, do mito revolucionario, encontra-se a representa- 
cao da ruptura temporal, o corte entre o tempo antigo e o novo tempo" (Baczko, 1985, p. 370- 
372). Ja a utopia define-se como a descricao de uma cidade (ou sociedade) "modelar e outra, 
ou, se preferirem, tanto mais modelar quanto mais incamar a alteridade radical relativamente 
as instituicoes politicas e sociais, os costumes e a religiao do narrador e, por conseguinte, do 
leitor" (Baczko 1985: 356-357). Voltarei a tratar adiante da questao da utopia em Luciano, 
insistindo apenas que a perspectiva revolucionaria lhe e estranha, enquanto crenca, senti- 
mento e intencao de fundacao de um novo tempo oposto ao antigo. 

16 - Como acontece com frequencia em Aristofanes, quando opoe ao modus vivendi urbano a 
perspectiva dos habitantes de areas rurais (cf. Paz, Nuvens, etc.). 

17 - E o que ocorre tambem nas Cartas de Alcifron, em que prostitutas, parasitas, pescadores e 
camponeses expressam sua visao dos abastados e da cidade em tomo dos quais gravitam (cf. 
Longo, in: Alcifrone, 1985, p. 9-1 1). 

18 - Ver Longo, 1985, p. 10, a proposito de Alcifron: "...le due categone dei parasiti e delle cortigiane, 
che configurono gli aspetti devianti, non istituzionali, dei processi di riproduzione, sul duplice 
versante dell'alimentazione (riproduzione individuale) e de1 sesso (riproduzione sociale). Gli 
uni e le altre segnano, rispetto a questi assetti codificati, i1 momento dell'estraneita e della 
trasgressione ..." 

19 - A cronologia das obras de Luciano e dos pontos nao menos polemicos da "questao lucianica". 
Todavia, ha bons trabalhos sobre o assunto, de argumentacao cerrada, dentre os quais o 
melhor e mais recente e o de Scwartz, 1965. Chamo de primeira fase da producao ateniense de 
Luciano o periodo que vai de sua primeira instalacao em Atenas a viagem ao Oriente. Ver 
Brandao, 1992. 

20 - Ver comentarios em Baldwin, 1961, p. 202-203. 
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21 - Esse outro livro e apenas referido, nao foi jamais escrito. Tal fato reforca a tese acima 
defendida de que as altas camadas da sociedade sao os recebedores primeiros visados tanto 
pelo discurso quanto pela critica de Luciano. 

22 - Sobre o assunto, veja-se Baldwin, 1961, p. 201-202. Com relacao ao Nigrino, veja-se Brandao, 
1994. 

23 -As Saturnalias romanas servem de argumento para a satira de Luciano sobre a irracionalidade 
da distribuicao de fortunas provavelmente por tratar-se de um festival em que, por tradicao, 
os pobres eram festejados e presenteados pelos ricos. Configuram, portanto, um periodo de 
excecao, um tempo "carnavalizado" nos termos propostos por Bakhtin, restrito contudo a um 
numero de dias pre-fixado e controlado pela ordem vigente. 

24 - Sobre o assunto, ver Baldwin 1961, p. 203. O problema da desigualdade apresenta-se sob 
angulos diversos para os antigos. De um lado, existe uma visao fatalista que se abisma na 
perspectiva da desigualdade de fortunas, voltando-se nao preferentemente para as diferen- 
cas sociais, mas para o inexplicavel dos destinos humanos, embora se constate esparsamente 
a problematizacao das separacoes de ordem social, como na Electra de Euripides. Este ponto 
de vista aproxima-se do que se encontra em textos de outras literaturas, marcadamente das 
semiticas: Jo, Eclesiastes, Gilgamesh, etc. (para aproximacao dos dois ultimos, ver Savignac, 
1978). Por outro lado, existe uma percepcao "naturalista" do fenomeno, que nega sua dimen- 
sao social enquanto defende que diferencas dessa natureza decorrem da propria phjsis (cf. 
Aristoteles), com base no que Auerbach denomina sentimento de "unidade" e "rotundidade" 
do mundo (cf. Auerbach, 1971, p. 1-20): a perspectiva aristocratica que domina os poemas 
homericos e marca, de modo desconcertante para o leitor moderno, entrechos como a disputa 
entre Ulisses e Tersites (Iliada 11, 21 1-277), decorre dessa visao aristocratica, que admite a 
existencia de uma "estrutura social fortemente diferenciada e aceita como inamovivel" (Gallardo, 
1988, p. 12). O proprio modelo da cidade platonica supoe em grande parte uma arquitetura em 
que as diferencas sociais dependem da diferenca dephjseis entre os homens, ou seja, admite 
que a solucao para os problemas politicos esta na adequacao das naturezas individuais, 
atraves de processos educativos, as funcoes sociais que cabem a cada um. Nenhuma dessas 
posicoes discute, de fato, a questao das disparidades de riqueza, o problema da pobreza e da 
escravidao. Nao ha duvida de que o ideal democratico tem em vista uma certa forma de 
igualdade social - a isonomia - realizada em parte, mas frustrada por outro lado, enquanto 
se restringe aos cidadaos e, mesmo no ambito destes, busca a igualdade de direitos politicos 
sem levantar o problema das desigualdades economicas. Com as utopias helenisticas depara- 
se com algo mais radical: embora o esquema platonico se manifeste ainda em obras como a de 
Evemero (cf. Diodoro V, 41-46), propostas mais ousadas se oferecem em relatos igualmente 
utopicos como o das Ilhas do Sol de Iambulo, nas quais reina a mais completa igualdade entre 
todos, homens e mulheres, cidadaos, estrangeiros e escravos, numa sociedade sem classes 
(cf. Diodoro 11, 55-60). Acrescente-se a esses testemunhos literarios, que atestam a forca 
como se impoe ao imaginario a questao das diferencas sociais, a tentativa pratica de Blossio 
de Pergamo de fundar uma sociedade nos moldes propostos por Iambulo, a "Cidade do Sol" 
(cf. Ferguson, 1973, p. 77 e Ferguson, 1975). Acredito que esse tipo de preocupacao e carac- 
teristico do helenismo, estando relacionado com a experiencia de uma cultura que extrapola os 
limites nacionais e se abre para os "outros", transmitindo um discurso oficial universalista e 
humanitario, ao mesmo tempo em que sofre os traumas de estruturas politicas imperialistas, 
inicialmente sob Alexandre e seus sucessores e, em seguida, sob o poder de Roma. Sabe-se 
como, sob o Imperio, as disparidades economicas se agravam, com a concentracao do poder 
e da riqueza nas maos de poucos (ver Alfoedy, 1987). Existe todavia uma expectativa de 
reversao desse quadro, que se manifesta tanto nas .utopias, quanto na pregacao e na pratica 
cinica e crista (cf. Sao Paulo, Colossenses 3, 11: "onde nao ha grego e judeu, circuncisao e 
incircuncisao, barbaro, cita, escravo, livre"; sobre a proximidade entre cristaos e cinicos nos 
primeiros seculos de nossa era, ver Lacalle, 1986). Nao estranha que esse anelo de igualdade 
se manifeste como a oposicao entre dois reinos: seja como nos autores cristaos, que pregam 
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a implantacao futura do reino de Deus; seja como em Luciano, que rememora o passado reino 
de Cronos. 0 s  primeiros tem os olhos no futuro, esgrimem mitos de fundacao, fazem 
proselitismo; o segundo tem os olhos no passado, visa a critica, nao a instauracao de uma 
nova era. Aqueles alimentam a esperanca; este nao. 

25 -Este e um dado importante no universo mental de Luciano. Tratei do tema em Brandao, 1990 
e 1992. 

26 - Sobre essa funcao de denuncia, que aproxima consideravelmente o literatura de Luciano da 
pratica cinica, ver Reale, 1994, v. 3, p. 23-47; v. 4, p. 186-2 16. Tratei do assunto em Brandao, 
1992. 

27 - Baldwin observa que "in these letters Lucian portrays the very nature of the antagonisms of 
rich and poor quite unambiguously; he gives the arguments of both sides in defence of their 
attitudes, and the respective policies and programmes and their implications"; ainda que, ao 
explicitar suas proprias razoes contra os pobres, "the rich are well aware that as class they 
must refuse the concessions and incur hatred and promote strife or capitulate and thereby 
lose their class privileges" (Baldwin, 1961, p. 203). 

28 - Isto e: preocupacoes excessivas (Sat. 26), doencas constantes em consequencia do 
desregramento, que fazem com que os ricos sejam ouro por fora cheios de males fisicos por 
dentro (Sat. 29). O elogio da pobreza integra o catalogo de exercicios retoricas dedicados a 
temas morais, situado, numa gradacao de dificuldade, num plano avancado no processo de 
formacao do orador (Boulanger, 1923, p. 40). Os segundos sofistas, contudo, tomaram 
comumente o assunto como tema de seus discursos: Filostrato (Vida dos sofistas) observa 
que, enquanto os primeiros sofistas falavam sobre a cor?gem, a justica, os herois, os deuses 
e a organizacao do universo, os segundos, que tinham Esquines como mestre, tratavam dos 
pobres, dos ricos, dos nobres e dos tiranos, alem de outros assuntos particulares oferecidos 
pela historia (ver Boulanger, 1923, p. 58-59). Volto a insistir: apesar da origem escolar dessa 
tematica, apesar das fontes livrescas que tenha, nao se deve considerar que se trate de mera 
repeticao. Se esses temas estiveram em moda nos seculos I e I1 de nossa era, e porque 
respondiam ao universo de expectativas reinante. Baste lembrar que a Grecia, entao, passava 
por um periodo de depressao, testemunhado por diversas fontes, com a concentracao da 
riqueza nas maos de poucos e o empobrecimento geral da maioria (Baldwin, 1961, p. 207-208). 

29 - Isso segundo o ponto de vista expresso por Cronossolon. A opiniao de Cronos parece ser 
diferente: os pobres, de fato, usufruem daquilo que e mais conveniente (Sat. 28), tanto que 
ele, que conhece por experiencia as duas condicoes, preferiu a de idiotes (Sat. 27). 

30 - Parece-me que Sartre define bem essa dialetica do proprio e do outro, em busca de reconhe- 
cimento: "reconheco que sou o que o outro me ve"; "ele nao somente me revela o que sou", 
mas "me constitui segundo um tipo de ser novo que deve suportar qualificacoes novas" 
(Sartre, 1984, p. 276). 

3 1 - Com "factivel" nao quero afirmar que, da perspectiva de Luciano, acontecera de fato depois 
da morte: trata-se de uma factibilidade ficcional. Isso faz diferir profundamente a critica lucianica 
da mensagem crista. O Hades de Luciano nao e nem mesmo bem definido: em Das narrativas 
verdadeiras temos uma descricao da Ilha dos Bem-aventurados e da Ilha dos condenados 
que nao concorda com a dos Dialogos dos mortos e da Descida ao Hades em todos os 
detalhes. Nao interessam doutrinas a Luciano, mas o recurso ficcional de apelar para o Hades 
a fim de criticar a ordem vigente. O Hades, como outros elementos usados por Luciano, serve 
apenas para a funcao de denuncia, nao como dado de uma doutrina qualquer. 

32 - Existe uma profunda diferenca entre a esperanca crista e o Hades de Luciano, a qual a 
consideracao dos destinatarios preferenciais dos textos esclarecem: os cristaos dirigem-se 
preferencialmente aos simples e humildes, como se afirma reiteradamente nos evangelhos, o 
que serve como argumento para o ataque de Celso (Contra os cristaos III,44-78: os cristaos 
fazem proselitismo entre os ignorantes, simplorios, mulheres, escravos), e referido pelos 
apologistas (cf., por exemplo, Taciano 33) e confirmado, de uma perspectiva exterior a polemi- 
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ca, pelo proprio Luciano (Sobre a morte de Peregrino, 11- 16); Luciano dirige-se a um publico 
cultivado e bem estabelecido socialmente: destinatario diferente, sentido diferente. 

33 - Da perspectiva grega, esse seria o dado mais caracteristico da natureza humana, na medida 
em que ela se constitui, em oposicao a natureza divina, pela marca da mortalidade. Expressoes 
como "thnetoi anthropoi", "brotoi anthropoi" e "thnetoi brotot' sao recorrentes desde os 
mais antigos poetas. 

34 - Cf. D. dos Mortos 18, em que Menipo contempla os ~ d o i  e  dai consagrados pelos mitos 
e pelos poetas - Jacinto, Narciso, Nireu, Aquiles, Tiro, Helena, Leda, "enfim, toda a beleza 
antiga" - mas ve "so ossos" e "cranios desnudos de carnes", "semelhantes na maioria". 

35 - D. dos Mortos 14,6: "yvdog o ~ a u ~ o v    ai ouvrio~ic @r1 VEKPOC WV". 
36 - D. dos Mortos 15,3: ' ' E ~ o ~ E  ~ i j  $6og6'. 
37 - D. dos Mortos 14,5: "vopov owpa~wv h a v ~ w v " .  
38 - Cf. Diogenes, desafiando Heracles: "o que ainda temeria (...) uma vez morto?" D. dos Mortos 

16,3). 
39 - Esta e a heranca que Diogenes deixa a Crates, tendo-a recebido de Antistenes (cf. D. dos 

Mortos 11,3). 
40 - No Nigrino ressalta-se que a Tikhe brinca com os homens, ainda em vida, fazendo aparecer 

alguns, como num teatro, sob a indumentaria de mestres, depois de terem sido escravos, 
outros serem ricos e em seguida pobres, ou, de pobres, tornarem-se satrapas ou reis, enquan- 
to um amigo desse rei vem a ser seu inimigo, etc. Isso, contudo, nao faz com que os homens 
desejem menos a riqueza e o poder e nao se deixem constantemente levar por esperancas que 
nao se realizarao jamais. Assim, a certeza de que tudo nao passa de jogo (paidia) so se 
instaura, de modo definitivo, na morte. 

41 - Sobre as caracteristicas do Hades na literatura grega em geral, ver Gomez Espelosin, 1994. 
42 - Sobre os decretos comicos em Luciano, veja-se Householder, 1940. 
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ABSTRACT: This paper attempts to describe and interpret some aspects of 
Lucian of Samosata's attitude towards death and the dead. In this way my aim is 
to show (i) the connections of Lucian's works about death with his social criticism, 
(ii) the relation between death and poorness, and (iii) the contrast between 
Hades' isotimia and social unequalities. I conclude that the dead and poor 
people are allomorphic forms of a meaningful unit. 
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