
Resenhas 

por su caracter sintetico y a1 mismo tiempo 
inteligiblemente informativo, que debe ca- 
racterizar todos los fasciculos de1 corpus de 
timbres anforicos. 

En forma de apendice se recogen las 
estadisticas de 10s sellos de Dressel20, que 
aportan datos de utilidad indudable, no so10 
para Britannia, sino para la Baetica, con 
densidades tambien de hallazgos por 
asentamientos y epocas, que desciende a 
mayor detalle topografico que e1 cuerpo de1 
trabajo. Se establecen asi mismo 10s cuadros 
estadisticos de algunas marcas halladas en 
asentamientos germanicos o galos por pe- 
riodos como elemento probatorio de las com- 
paraciones realizadas. 

La cartografia de centros britanicos 
con densidades de Dressel20 es muy util y 
tambien 10 es e1 recuerdo, mediante mapa, 
de 10s centros productores beticos. Una ilus- 
tracion fotografica complementa 10s dibujos 
de1 catalogo para algunos ejemplares, y unas 
figuras tipologicas la evolucion cronologica 
de las Dressel20 exportadas desde la Baetica 
y recogidas en 10s puntos de destino. 

No faltan una bibliografia abundante 
y unos indices epigraficos modelicos para 
manejar no tan so10 e1 libro, sino para servir 
de ayuda a otros trabajos e identificaciones 
de1 mismo tipo. Un buen ejemplo de e110 son 
10s indices, alfabetico e inverso, de 10s le- 
treros de 10s sellos. Un verdadero inventario 
es e1 indice de sellos segun e1 lugar de ha- 
llazgo en Britannia, seguido por e1 ordena- 
do segun e1 lugar de produccion en la Betica. 

Nos hallamos ante un corpus indis- 
pensable que cumple con sus objetivos y que 
ha de ser elemento imprescindible para e1 
estudio economico e incluso historico de la 
zona de produccion y de hallazgo, asi como 
un referente ineludible en e1 futuro de cual- 
quier estudio comparativo. La experiencia de 
10s autores6 y de1 centro que auspicia e1 tra- 
bajo no permitia esperar otra cosa, pero siem- 
pre e1 trabajo bien hecho termina sorpren- 
diendo, y no hay duda de que la aportacion 
de C. Carreras y P.P. Funari 10 es. 
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Arquiloco e provavelmente o mais 
antigo poeta lirico grego de que temos noticia 
e que ja os autores gregos antigos conheciam. 
Nao de muito posterior a Homero, as pri- 
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meiras informacoes que possuimos a seu 
respeito o colocam junto ao poeta epico, a 
este comparado ou contraposto quanto ao 
tema dos poemas, as expressoes utilizadas, 
a caracteristica da forma poetica. Tornou-se 
assim facil modelo de formas de expressao 
artistica ou de "generos" literarios: muitos 
foram os que procuraram na obra do 
"primeiro" poeta lirico a particularidade da 
manifestacao do "eu" poetico, modos, ainda 
que latentes, de subjetividade; outros, 
segundo uma tradicao antiga, o transforma- 
ram no poeta denigratorio ou satirico por 
excelencia (aqui tambem em oposicao ao 
epico Homero); e, poderiamos acrescentar, 
Arquiloco e testemunha primeira para nos 
da fabula grega (do ainos), como tal citado 
ja por Platao. 

Confrontado com a escassez dos 
fragmentos da obra deste poeta que chegaram 
ate nos, o leitor moderno pode so com 
dificuldade individualizar os temas destas 
tradicoes e compor um quadro interpretativo 
coerente a respeito. Ao estudioso fica ainda 
a tarefa mais dificil de "liberar" o que nos 
sobrou desta obra das incmstacoes frequen- 
temente fantasiosas da critica moderna e de 
criar "distancia" entre o que era ja interpre- 
tacao dos autores antigos (eruditos, 
gramaticos, biografos, padres da igreja) que 
retalharam e transmitiram a maior parte dos 
fragmentos que possuimos (uma outra parte 
e proveniente de inscricoes e fragmentos em 
papiro). Se muitos destes autores, a nossa 
diferenca, podiam ler poemas completos ou 
pelo menos trechos mais extensos do poeta, 
nos podemos ao menos tentar compreender 
qual visao interpretativa guiava sua leitura e 
a "adaptava" aos novos contextos; e em base 
aos conhecimentos linguisticas e historicos 
que possuimos, podemos tentar oferecer um 
quadro interpretativo diferente, mais 
proximo as nossas exigencias atuais de 
leitura. 

Seria porem ilusorio pensar assim 
em se desvencilhar dos quesitos colocados 
pela tradicao. Se os antigos consideravam 

fim importante de suas analises - de suas 
"arqueologias", ou discursos sobre os tem- 
pos antigos - desvendar os nomes dos 
"primeiros descobridores" ou "inventores", 
tambem nos devemos dar conta do que nestes 
autores podia aparecer "inaugural" (mesmo 
quando redimensionamos estas imagens). 
Nao se cansara de procurar o que ha de 
realmente "filosofico" em Tales de Mileto, 
de "historiografico" em Hecateu de Abdera 
ou Herodoto de Halicarnasso. Como 
sabemos, e dificil dizer o que constitui a es- 
pecificidade da poesia lirica arcaica (se esta 
a possui): nao s6 poesias acompanhadas pela 
lira (ou instrumentos de corda em geral), mas 
multiplicidade de generos, formas, metricas, 
grande variedade de situacoes poeticas, 
distintas da epica, por um lado, e da futura 
tragedia, por outro. Mas neste mundo 
extremamente rico das formas e metricas da 
lirica grega arcaica, Arquiloco aparece, em 
varios sentidos, um iniciador. E facil entrever 
as questoes que se colocam na leitura deste 
"primeiro poeta lirico": o que dizer de seu 
uso dos "similes" (frequentemente presentes 
em Homero), da caracteristica de sua 
expressao metaforica, do possivel recurso a 
alegoria? 

O estudo de Paula da Cunha Correa 
(Armas e Varoes. A Guerra na Lirica de 
Arqufloco, Sao Paulo: EDUNESP, 1998). ja 
no titulo indica a particularidade de sua 
consideracao da obra de Arquiloco. Nao sera 
uma leitura guiada pelo exame e organizacao 
das informacoes biograficas (mas nao pelas 
mesmas razoes que poderiam nortear esta 
escolha numa analise da lirica moderna: aqui 
nao estarnos sequer seguros de quando o "eu" 
lirico corresponde ao do poeta; nao conhe- 
cemos bem a situacao mesma em que os 
poemas eram em geral apresentados); nao 
se tratara de um comentario de todos os 
fragmentos que sobreviveram ate nos; nao 
se procurara, enfim, na leitura deste primeiro 
poeta, a origem de uma tradicao qualquer dos 
generos literarios. Conjugando lirica e 
guerra, a A. indica uma modalidade de leitura 
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da poesia grega arcaica na investigacao de 
temas recorrentes (e talvez determinantes) e 
sua relacao com os modos da invencao (e 
tradicao) poetica. 

Fica clara assim a diferenca dessa 
leitura de Arquiloco frente as apresentacoes 
tradicionais. Paula Correa da pouca atencao 
as "aventuras" supostas do poeta com a filha 
do general Licambes - e com essa a todo o 
genero anedotico que por vezes parece dar 
"sentido" a nossa leitura dos fragmentos. 
Mas tambem a componente erotica dos 
poemas cede aqui a vez aos temas belicos. 
Sem que a A. transforme o fio condutor de 
sua leitura em um programa, parece claro que 
para ela e o tema da guerra que permite 
indicar a proximidade (e as diferencas) do 
poeta lirico frente ao seu ponto de referencia 
imediato: os poemas homericos - e que 
esclarece melhor a natureza de sua atividade 
"poetica". 

Se um direcionamento "forte" guia 
o exame dos fragmentos e aparece por si 
mesmo como proposta interpretativa e 
critica, a leitura e o comentario de cada passo 
pela autora e caracterizado pela atencao as 
analises criticas contemporaneas, pelo 
acompanhamento minucioso de cada 
hipotese interpretativa formulada e enfim 
pelo distanciamento e por um discreto 
ceticismo final. A atitude prudente de nao 
oferecer a cada momento quadros 
interpretativos gerais e tanto mais util num 
terreno onde frequentemente se perde de 
vista a fragilidade dos dados que podem ser 
obtidos a partir do texto poetico. 

Inimiga das grandes visoes interpre- 
tativas que procuram dar um sentido 
evolutivo no interior da cultura grega as par- 
ticularidades da poesia lirica, Paula Correa 
nao foge porem das questoes que levam a 
tais posicionamentos. A poesia de Arquiloco 
nao conduz, um passo adiante, a descoberta 
do espirito grego, mas tampouco reflete ou 
transpoe simplesmente elementos orientais 
(tendencia comum hoje, especialmente na 
leitura de Homero e Hesiodo). Colocados os 

grandes problemas que inevitavelmente 
aparecem na leitura de obras arcaicas, fica 
suspendida a possibilidade de dar respostas 
definitivas a esses. Por exemplo, na questao 
dos generos poeticos, a possivel relacao com 
tradicoes gregas anteriores a Arquiloco (os 
assim chamados camina popularia) e com 
praticas religiosas, possivelmente na origem 
das diferentes formas poeticas (nao so nos 
casos mais evidentes, como o do pea a Apolo, 
o ditirambo, ligado ao culto de Dioniso, mas 
como lembra a A., tambem no caso do jambo 
de Arquiloco e sua possivel funcao no culto 
da deusa Demeter). 

O acento colocado sobre os temas 
belicos conduz porem a redimensionar em 
modo particular outros aspectos da visao tra- 
dicional da poesia de Arquiloco. O soldado 
que abandona o escudo e a luta, o elogio do 
"general cambaio" sao elementos importan- 
tes de uma "etica" guerreira, mas nao neces- 
sariamente devem ser enquadrados numa 
perspectiva evolutiva em relacao a epica 
homerica. Se a tendencia da atual pesquisa 
historica e arqueologica e de antedatar as 
inovacoes das taticas guerreiras e do apare- 
cimento dapolis grega, fica dificil caracteri- 
zar as diferencas entre epica e lirica em 
termos de mudancas sociais. O "mundo" de 
Homero poderia nao ser, pois, tao diferente 
do "mundo" de Arquiloco, e outros serao os 
fatores aos quais atribuir as diferencas 
notadas no comportamento do guerreiro, na 
caracterizacao do "heroi": antes de mais 
nada, as proprias exigencias do genero 
poetico. 

Deste modo, a interpretacao dos 
elementos liricos em Arquiioco segundo uma 
perspectiva evolucionista cede o passo, ao 
menos em parte, a consideracao transversal 
dos temas poeticos e a uma "hermeneutica" 
dos generos literarios - sem se resolver em 
ilacoes sobre sua pre-historia (as origens 
"populares") e diferenciando-o das codifi- 
cacoes futuras. Se temas ja homericos 
parecem "novos" em Arquiloco e tambem 
porque a situacao de discurso (da qual pouco 
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sabemos com certeza) o permite: assim o 
apelo ao proprio "coracao" (thymos) soa 
diversamente quando referido pelo heroi 
epico ou na elegia poetica (e o tera sido 
tambem a causa do acompanhamento musi- 
cal, da duracao da poesia, da ocasiao da 
declamacao). Mas ai tambem o risco e de ler 
a poesia de Arquiioco a partir de questoes 
liricas e eticas que determinaram em parte 
sua sobrevivencia e que sao proprias de uma 
epoca posterior. A propria situacao poetica 
pode dificilmente ser determinada quando, 
por exemplo, como varias vezes lembra a 
autora, nao conhecemos a persona loquens 
do poema, que nao necessariamente corres- 
ponde ao "eu" do poeta dirigido ao seu 
publico (que fossem guerreiros, companhei- 
ros de banquete, etc.). 

A leitura dos fragmentos marciais 
de Arquiloco desenvolvida por Paula Correa 

permite assim que se confrontem temas 
interpretativos que atravessam qualquer 
visao do mundo e da cultura grega arcaica. 
Mas nao e merito menor desse livro o de 
tornar possivel a leitura ao leitor brasileiro 
de uma parte importante da obra do poeta 
(com texto grego acompanhado por 
traducao), provida de atento e cuidadoso 
comentario. A perspectiva aberta por este 
trabalho (na leitura da caracterizacao "lirica*' 
da poesia de Arquiloco) dirige nossa visao 
ao seu futuro desenvolvimento: o jambo e o 
ainos de Arquiloco apontam para temas 
fundamentais de nossa tradicao literaria: a 
fabula e a comedia. 
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