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Lexicon Iconographicum Mythologiae C que cada etapa traz desafios novos, envol- 

Classicae. Vol. VII. Oidipous - Theseus. Dois vendo a necessidade de cobrir lacunas dei- 

~01s. in VI encadernados. vol. , texto, 1065 xadas atras, atender a requisitos de uma es- 
p., vol. 11 pranchas, 816. Zurich-Munchen: t'ufUra que Se amplia e sofistica de modo 
Artemis Verlag, 1994. progressivo, fazer face as exigencias da cor- 

relacao entre campos de registro a cada 
passso maiores e mais ricos. O LIMC exige 
cada vez mais do LIMC ... e o impacto de 

Seria dificil exagerar a importancia sua recepcao multiplica essa exigencia. O 
do LIMC. Esta obra de referencia, hoje ab- presente volume reflete essa acrescida com- 
solutamente indispensavel aos helenistas de plexidade, pois a obra caminha agora para a 
qualquer especialidade, pode comparar-se, conclusao: o volume VI11 comportara os u1- 
pelo seu vulto, as construcoes monumentais timos artigos, devendo seguir-se dois volu- 
da Paulyy/Wissowa/Kroll e do Roscher mes de indices. 
Lexikon. Seu empreendimento mobiliza uma E facil prever que muitos desdobra- 
elite internacional de sabios empenhados na mentos se darao a partir da iniciativa prestes 
sistematizacao de um riquissimo acervo de a coroar-se. 
conhecimentos eruditos sobre a AntigUida- O artigo "Oidipous", que abre o vo- 
de Classica: uma facanha com muito pou- lume VII, traz a assinatura de Ingrid 
cos correspondentes em dominios outros da Krauskopf, uma helenista cujos estudos so- 
pesquisa sistematica sobre culturas humanas. bre o tema encerram importantes contributos 
O impacto da aparicao do LIMC faz-se ja para a discussao da mitica de Edipo. Este 
sentir com forca alem do circulo dos caso merece destaque por uma razao especi- 
helenistas, e tende a tomar-se cada vez mais al: inegavelmente foram os especialistas da 
significativo no pensamento de todos os que iconografia os que produziram os maiores 
se preocupam com mitologia - pois leva a avancos e as novidades de maior impacto na 
pensar a problematica dos mitos de uma nova (re)configuracao do corpus documental per- 
maneira. tinente aos mitos antigos do labdacida: pode- 

O volume VII, publicado no final se mesmo dizer que, da ultima decada para 
do ano de 1995, encerra verbetes que vao de ca, eles foram os grandes renovadores desse 
Oidipous a Theseus, mais um importante status quaestionum, com um contributo bem 
adendo: os artigos "Kassandra I", "Kyknos mais significativo que o dos filologos. (Os 
I", "Mousa-Mousai, "Musae", "Nestor". Tra- estudos de Jean-Marc Moret, Erika Simon, 
ta-se de um volume extremamente rico numa Ingrid Krauskopf e M. Cristofani revelaram- 
obra opulenta. No prefacio a este volume, o se decisivos nesse contexto.). No referido 
Professor Givannangelo Camporeale, presi- verbete, nas quinze paginas iniciais do volu- 
dente do Conselho de Fundacao do LIMC, me em discussao, encontra-se um apanhado 
remete-se ao que escreveu Jean Pouilloux muito rico da iconografia de Edipo - e sen- 
para o vol. VI, acusando a complexidade te-se com clareza a revolucao promovida 
crescente do trabalho de edicao do Lexicon. pelos especialistas das imagens na aborda- 
A primeira vista, isto parece contraditorio ... gem do assunto. A presenca mais poderosa 
Com o avanco da obra sobre bases ja conso- e a de Jean-Marc Moret, que a autora desta- 
lidadas, com a definicao mais nitida de suas ca com justica, ate nas indicacoes do catalo- 
linhas, seria de esperar a progressiva sim- go: pode-se mesmo dizer que o desenho deste 
plificacao do processo ... Mas quem consi- reflete o grande impacto da obra do sabio 
dera atentamente a relacao entre os volumes suico Oedipe la Sphynxet les 7Xebains ... em 
aparecidos, entende logo os editores: o fato particular no ultimo topico, que correspon- 
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de ao alinhamento das representacoes da 
cena do enigma, aquelas em que o heroi en- 
frenta a Esfinge. Mas um outro traco inte- 
ressante do artigo vem a ser o confronto que 
possibilita entre as posicoes de Krauskopf e 
Moret. O leitor tem dificuldade em conter a 
sua expectativa pelo artigo "Sphynx" ... 

Outro verbete que merece destaque 
e o Orestes, de autoria de Haiganuch Sarian, 
complementado por Vassiliki Machaira (no 
ultimo topico do catalogo, que corresponde 
as representacoes de Orestes na Taurida). A 
imensa riqueza do tema e um desafio con- 
frontado com seguranca. O catalogo discri- 
mina os momentos fundamentais da saga 
mitica, fazendo a distribuicao dos motivos 
iconicos com base nessa referencia. O pri- 
meiro topico, relativo a infancia do heroi, 
cinge-se a remissao aos verbetes Telefo (para 
o episodio de Telefo), e I'genia (pois se tra- 
ta das figuracoes de Orestes em Aulide com 
a mae e a irma levada ao sacrificio). Os to- 
picos seguintes (0. em Argos, 0. em Delfos) 
seguem uma ordenacao "narrativa" corres- 
pondente a episodios de uma bem conheci- 
da serie mitica, apresentando de forma clara 
a selecao tematica operada pela tradicao ima- 
ginaria. O topico quarto reporta o tema da 
perseguicao de Orestes pelas Erinias e tal 
como o seguinte (0. em Arenas), sugere a 
oportunidade de volver ao excelente verbete 
Erinys, do Vol. 111, 1 (p. 825-843) do LIMC, 
tambem assinado por Sarian. O comentario 
aborda de forma precisa os criterios de iden- 
tificacao da figura do heroi e a construcao 
da imaginaria que lhe corresponde, assim 
como sua relacao com as representacoes te- 
atrais dos grandes dramas classicos do ciclo 
argivo, em particular de As Eumenides, de 
Esquilo. 

Outro artigo admiravel e o que cor- 
responde ao verbete Orpheus, por Maria 
Xeni-Garezou. A riqueza e a variedade da 
iconografia exigem um trabalho profundo, 
requerendo, na definicao de alguns motivos, 
uma cuidadosa analise tipologica. Por outro 
lado, o grande numero de documentos de 

identificacao incerta arrolados mostra a di- 
ficuldade em precisar as fronteiras deste uni- 
verso dtico-iconico - o que tem a ver, evi- 
dentemente, com a propria configuracao do 
campo mitologico correspondente. 

O verbete Perseus, por Linda Jones 
Roccos, apresenta um comentario muito rico, 
em sua concisao: traz um breve escorco de 
historia da tematizacao iconografica dos 
mitos do heroi, e ainda um bosquejo da 
tipologia da figuracao do personagem nesse 
horizonte diacronico. 

Um trabalho extraordinario pela 
amplitude do campo coberto e pela profun- 
da pericia com que a massa gigantesca de 
informacao ai veio a ser ordenada encontra- 
se no verbete Poseidon, assinado por Erika 
Simon, que se responsabilizou tambem pe- 
los verbetes complementares Nethuns (etr.) 
e Neptunus, neste caso com uma (pequena) 
colaboracao de Gerhard Bauchhens. Impres- 
sionam tambem pelas mesmas razoes a 
feitura dos verbetes Priamos (p. 507-522), 
por Lili Kahil, Osiris e Osiris Kanopos (p. 
106- 116 e 11 6- 130), por Gisele Clerc e Jean 
Leclant, Phrixos et Helle (398-404) por 
Philippe Bruneau, Theseus (922-95 I), por 
Jennifer Neils. 

De um modo geral, os verbetes do 
LIMC tem por caput nomes de divindades e 
de herois - de personagens de narrativas 
miticas -, segundo e a regra em dicionarios 
mitologicos. Naturalmente tambem ocorre, 
neste como em outros lexicos do genero, a 
indicacao de figuras pouco individualizadas, 
componentes de fabulosos conjuntos, mais ou 
menos homogeneos (p.e. os Patecos), ou de 
imprecisa caracterizacao (e o caso de Olta, o 
monstro etmsco, tambem objeto de uma glo- 
sa no v01 VI1 do LIMC ); no outro extremo 
do espetro, referem-se personificacoes (p. e. 
as Pekheis figurativas dos cevados alcanca- 
dos pelo fluxo montante da cheia do Nilo ...). 

Mas ocorre aqui tambem a remissao 
a figuras praticamente "sem fabula", como 
Oknos ... Por fim, o LIMC inclui, ainda que 
de modo menos frequente, a remissao a epi- 
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sodios miticos que a tradicao iconografica 
converteu em unidades de representacao: seja 
o caso das glosas Paridis ludicium e Septem. 
(Esta ultima, por sinal, pela abrangencia do 
catalogo e pela riqueza dos comentarios figu- 
ra um verdadeiro ensaio, lavrado com a pre- 
cisao e acuidade caracteristicas de I. 
Krauskopf). 

Nos adendos, um extraordinario fei- 
to de erudicao contempla uma iconografia 
opulenta: complementando o verbete Mousa, 
Mousai, que Anne Queyrel preparou no vol. 
VI (p. 657-689), Lucia Phaedo (p. 1991-1013) 
contempla a figuracao das Musas na Idade 
Helenistica; ja o artigo "Musae" divide-se em 
duas partes: Janine Lancha assina um apanha- 
do sobre o repertorio das imagens das musas 
no Ocidente romano, com excqao das repre- 
sentacoes dos sarcofagos, estas consideradas 
adiante, numa abordagem conjunta, por esta 
estudiosa e L. Phaedo. 

Alem dos verbetes aqui evocados, 
seria possivel destacar muitos outros, no 
volume em apreco. Mas e o padrao geral do 
conjunto que suscita a maior admiracao. O 
LIMC se afigura a maior realizacao coletiva 
da erudicao classica nos ultimos tempos. 
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BURKERT, W. Mito e Mitologia. Lisboa: Edi- 
coes 70,1991.81 p. 

A introducao da monumental publi- 
cacao Propylaen Geschichte der Literatu~ 
vol. 1 de 1981, foi-nos oferecida como um 
pequeno livro de carater propedeutico, in- 
dispensavel para os iniciantes no assunto. Da 
autoria do prof. W. Burkert, considerado atu- 

almente o melhor especialista em mitologia, 
o livro, nesta edicao, tem M. H. Rocha Pe- 
reira como tradutora e L. Scheidl como re- 
visor. 

Discutindo inicialmente essencia e 
funcao, o autor distingue duas correntes 
definidoras do mito (G. Kirk e M. Eliade), 
aponta limitacoes nestas correntes e reco- 
menda que "nao se procure a especificidade 
do mito no conteudo, mas na funcao". Pro- 
poe, inclusive, algumas funcoes do mito tais 
como, "cartas de fundacao de instituicoes, 
explicacoes rituais, precedentes para aforis- 
mos magicos, esboco de reivindicacoes fa- 
miliares ou etnicas, e, sobretudo, orientacao 
que mostra o caminho neste mundo ou no 
alem." 

Burkert analisa os mitos como es- 
truturas de sentido, metaforas ao nivel da 
narracao. Pela abordagem estruturalista dos 
mitos, registra algumas variacoes nas narra- 
tivas, mas nao deixa de recomendar que es- 
truturas semelhantes indicam realidades dis- 
tintas que, em contaste, definem a mitologia 
dos varios povos (secao dois). 

Numa terceira secao, temos um apa- 
nhado historico detalhado sobre as teorias 
do mito de Felix Bufiiere, 1956, e Jean Pepin, 
1958 (explicacao alegorica do mito); Richard 
M. Dorson, 1955 (associacao mito, natureza 
e astrologia); W. Robertson Smith, Jane 
Harrison 1890, 1912; Samuel H. Hooke, 
1933; Fontenrose, 1966; Kirk, 1970 (a teo- 
ria do mito como narrativa ligada a rituais); 
Freud, Otto Rank, 1909; Jung, 1957, 1976; 
Jung-Kerenyi, 1942,1976 (a teoria da anali- 
se psicanalitica dos mitos) ate o estruturalis- 
mo de Levi-Strauss, 1958, 1964171. 

Vamos encontrar uma distincao en- 
tre mito e narrativa epica na quarta secao. 
Enquanto os mitos sao estruturas iniciais, as 
narrativas epicas, segundo ele, tendem para 
o pormenor; tem forma elaborada 
(versificada em hexametros) e uma lingua- 
gem artificial constituinte de um modo "qua- 
se real". Enquanto o mito tem uma funcao e 
uma realidade extrapoetica, a funcao da epo- 




