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LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLO- 
GIAE CLASSICAE. Vol. IV: EROS-HERACLES. 
2 Vols. In IV encadernado. Vol. 1 texto, XXIX- 
951 p., vol. 2 pranchas, 716 p., com 635 pran- 
chas. Zurich. Munchen: Artemis Verlag, 1988. 

O Lexicon N veio a publico em 1988, 
na Suica, dois anos apos a publicacao do 
Lexicon 111. Pelo folego e criterios exigidos 
para a pesquisa do material iconografico, 
ve-se que o ritmo dessas pesquisas esta ace- 
lerado e podemos esperar em breve a publi- 
cacao dos dois volumes restantes, os volu- 
mes VI e VII, pois o volunie V tambem se 
encontra em circulacao. 

Como nao poderia deixar de ser, o vo- 
lume N segue a beleza de impressao e a 
qualidade fotografica dos volumes anterio- 
res bem como o otimo nivel cientifico dos 
autores e colaboradores dos verbetes. 

O volume abre-se com as repre- 
sentacoes de EROS na Etruria, continuando o 
verbete EROS publicado no LIMC 111, e fe- 
cha-se com o heroi HERACLES cujo verbete e 
concluido no LIMC V. Este volume TV traz, 
ainda, uma adenda compreendendo DEM& 
TER,  DEMETER-CERES, DIONYSOS-BACCHUS. 

Dentre os verbetes que vao de EROS a 
HERACLES, encontramos os de divindades 
tao importantes como HADES e HERA ou, 
entao, de personagens miticas como EURO 

PA e HELENA afora a inclusao de um deus 
fenicio identificado com ASKLEPIOS, ES- 
LTMOUV de um deus celta da floresta, ~ s u s ,  
e de alegorias gregas como EUANDRIP, per- 
sonificacao da coragem e da virilidade e 
EUDAiiviON:A, personificacao da prosperi- 
dade e da felicidade. 

O LIMC efetivou-se com o proposito 
de apresentar uma documentacao escrita e 
iconografica nao exaustiva mas significati- 
va da mitologia grega, etmsca, romana e 

das regioes adjacentes a Roma; para isto es- 
tabeleceu uma linha metodologica a ser 
cumprida: a constituicao de um corpus 
imagistico fundamentado na propria ico- 
nografia; ou seja, as imagens vistas atra- 
ves das imagens. 

Mas se o LIMC, enquanto obra, na 
sua proposta e inesmo efetivacao demons- 
tra-se liomogeneo, e no seu desmembra- 
mento que surgem as diferencas decorren- 
tes seja do direcionaniento cientifico de 
cada autor, seja da natureza da figura mito- 
logica e de sua representacao. 

Uma pequena diferenca pode ser vista 
na esbuturacao do artigo e do catdogo, por 
exeniplo: o autor Martin Robertson organi- 
zou o verbete EUROPA por divisoes teniati- 
cas, abrangendo sem distincao as imagens 
gregas e romanas conio os diferentes supor- 
tes iconograficos. Entretanto, Francis Vian, 
para o verbete GIGANTES, fez uma divisao 
por origem, datacao e suporte material. 

O verbete de Francis Vian e um exem- 
plo do tamanho e da profundidade da pes- 
quisa empregada em um trabalho com ta- 
laiiibicao. Francis Vian mo la  uma extensa 
documentacao escrita e analisa com rigor 
essas fontes textuais. 

Suas referencias bibliograficas nao sao 
volumosas, porem expressivas e contem u m  
trabailio de sua autoria, essencialmente ico- 
nografico: Repertoire des gigantomachies 
jgurees dans l'art grec et romain (1951). 
Vian realiza um catalogo com primor, varie- 
dade, riqueza e introduz documentos da Ga- 
lia, da Germania e da Europa Central. Seu 
catalogo, como ja dissenios, divide-se por 
origem, cronologia e suporte material. Por 
fim, o comentario do autor, voltado para a 
analise iconografica, da preferencia a anali- 
se do tipo iconografico e suas variacoes. 

Outro verbete importanie, :=.to pela 
execucao conio pelo personagem mitologico 
apresentado, e o escrito por Ingrid Krauskopf 
GORGO, GORGONAS. A autora faz u n a  ampla 
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citacao bibliografica, em especial para os ar- 
tigos, com pequenos comentarios. As fontes 
literarias sao dadas por um colaborador, Ste- 
fan Christian Dahlinger que comentou tam- 
bem as fontes textuais para HADES A docu- 
mentacao iconografica e o comentario final 
da autora sao vastos e sistematicos, com- 
preendendo as producoes gregas, italiotas e 
etruscas, a ultima tratada separadmente. 

No artigo de I. Krauskopf fica evidente 
que nao e so o direcionmento cientifico do 
autor mas, ainda, a natureza da figura inito- 
logica e de suas representacoes que impoein 
o tom e a execucao do catalogo. Aqui, no 
caso de Gorgona, deparamos com um feno- 
meno peculiar a iniagistica que e a imagem 
transformada em objeto: a representacao do 
rosto da Gorgona enquanto objeto apotropai- 
co. Sao inumeras as imagens da Gorgona 
atuando nao em um contexto narrativo e, 
sim, funcionando como objeto. No mesmo 
rol entrani as imagens dos vasos aticos nos 
quais vemos a Gorgona representada em es- 
cudos ou peitorais, principalmente no escudo 
cui no peitoral de Atena. De outro lado, 
acham-se as imagens da Gorgona de corpo 
inteiro, agora dentro de contextos narrativos. 

Devido i natureza dessas repre- 
sentacoes, Krauskopf organizou o catalogo 
seguindo uma divisao por tipos iconografi- 
cos e uma outra por temas mitologicos. 

A autora expoe-nos duas imagens 
muito interessantes: a primeira trata-se de 
u n a  pintura mural da tumba de Paestuin, 
sec. IV a.C., onde uiii Caronte tem as feicoes 
da Gorgona e asas; a segunda provem de u n a  
liidria etrusca com figuras negras, do sec. V 
a.C., na qual uma Harpia segura em cada mao 
iun morto e o seu rosto e semelhante ao da 
Gorgona: unla documentacao valiosa por seu 
aspecto singular e nao incidente. 

Outra preciosidade desta documenta- 
cao sao as imagens da Gorgona relacionadas 
ao triscele, onde h i  certas recorrencias das 
composicoes da figura da Gorgona movi- 

mentando-se de fonna que seus bracos e 
pernas figurem o trikcele. 

Para o verbete das Gorgonas romanas, 
o mesmo padrao confii11a-se no artigo e ca- 
talogo de Orazio Paoletli. 

Por sua vez, HADES , a grande divindade 
infernal, mereceu u11 verbete realizado por 
tres autores: o Hades grego, italiota e romano 
com o catalogo organizado por divisao temati- 
ca da autoria de Ruth Lindiicr; o Hadcs etrus- 
co, AITA-CALU, da autoria da I. Krauskopf; o 
comentario das fontcs textuais e de S.C. Dali- 
linger. Em ambos faltaram alguns docunentos 
importantes no que diz respeito a iconografia 
dos vasos italiotas e etruscos. Para a docu- 
mentacao etnisca, dois vasos deverianl ser 
acrescidos: u n a  hidna do Museu do Vaticano, 
final do sec. V a.C., a qual figura em um dos 
lados um homem em luna biga e no outro uni 
jovem decorando u n a  hunba (Trendall, A.D. 
Vnsl Aniicl~li Dipinti de1 Vnticnno. Vaticano, 
V.11, 1955, pr.59); u n a  cratera, de colecao 
particular, do sec. IV a.C. que figura no pesco- 
co a cabeca de uin homem barbado e com a 
pele de um dragao na cabeca (Sena Chiesa, 
G., Archeologia Clnssicn, Roma, 38, 1981, p. 
203-21). As duas imagens serviriam para unla 
discussao e contraponto do tipo iconograiico 
do Hades etrusco. 

O heroi H E R A C L E S ~ ~ ~ ~  o volume, sein 
contar a adenda, com uma unpressionante do- 
cumentacao prolongada ate o LIMC V. 

Na verdade, a grandiosidade do con- 
teudo do L i ~ ~ n e c e s s i l a  de analises pontuais 
possiveis de esclarecerem os criterios apli- 
cados na selecao do inaterial iconogr$~co e 
a orientacao seguida por cada autor, ja que 
o ~ ~ ~ c t a i n b e i i i  e u n a  obra interpretativa. 
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