
Classica, Sao Paulo, v. 11/12, n. 11/12, p. 391-401, 199811999. 

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. 

ORDEP SERRA 
Departamento de Antropologia 

Faculdade de Filosofia e 
Ciencias Humanas 

Universidade Federal da Bahia 

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- 
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peia morre nela mesma, ja que ela e "narrati- 
va por si so, dedicada a gloria dos homens e 
mulheres de antanho". 

A secao seguinte destina-se h primei- 
ra formulacao sistematica da tradicao mitica 
dos gregos, ou seja, a genealogia. Burkert cita 
Hesiodo (Teogonia e Catalogos) como refe- 
rencia literaria e Paula Philipson, 1936, como 
referencia teorica. 

A orientacao mais generica nos mi- 
tos, isto e, nos que abordam a formacao do 
mundo, estara na secao seguinte. Autores te- 
oricos citados sao Eliade (Ed.) 1964; A. 
Olerud, 1951; F. Vian, 1952; Stylianos C. 
Kapsomenos, 1964; R. Merlelbach, 1967; 
Burkert, 1968. As narrativas arroladas sao as 
do velho testamento, as dos egipcios, dos 
hindus e babilonios e, mais especificamente, 
as narrativas gregas de Hesiodo, Ferecides de 
Siros, Anaximandro de Mileto e Platao. 

Apos tudo isso, o autor lanca o olhar 
sobre as artes plasticas e em "O desenvolvi- 
mento do mundo dos mitos arcaicos" vamos 
encontrar boas referencias para as represen- 
tacoes iconograficas do mito. 

A secao dez dedica-se a crise do mito 
grego no final do sec. VI e na secao onze o 
autor aborda a tragedia como um genero, que 
tendo surgido durante os tempos da crise do 
pensamento mitico, veio a tomar-se a mais 
poderosa forma poetica do mito. 

Numa etapa seguinte, Burkert ocupa 
as ultimas secoes com a Etniria, Roma e o 
Poeta Doctus. 

Encerra seu assunto com o tema 
"Cristianismo e Gnosticismo". 
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BENOIT, Hector. Sdcrates. O nascimento da 
razao negativa. Sao Paulo: Moderna, 1996 
(Colecao Logos). 159 p. 

A Editora Moderna esta publicando 
a "Colecao Logos". Seu objetivo, ao que 
parece, e apresentar filosofos classicos ao 
publico jovem do colegial e dos primeiros 
anos da graduacao. Cada livro contem um 
estudo introdutorio e uma selecao de breves 
e diversos textos do filosofo, ambos feitos 
por um professor ou pesquisador especialis- 
ta no autor estudado. Nessa colecao saiu 
Socrates. O nascimento da razao negativa, 
de Hector Benoit, professor de Historia da 
Filosofia Antiga na Unicamp e fundador e 
diretor do CPA (Centro de Estudos e Docu- 
mentacao do Pensamento Antigo). 

Esse livro, com uma linguagem cla- 
ra e simples e com uma abordagem que sus- 
cita interesse pelo assunto e prende a aten- 
cao do leitor, mostra como a pesquisa aca- 
demica e a divulgacao cientifica podem ali- 
ar-se de modo fecundo e produtivo. Sem fal- 
tar ao objetivo a que se destina e ao espirito 
da divulgacao, esse livro apresenta uma lei- 
tura original e instigante, senao desafiadora, 
da figura enigmatica de Socrates, com base 
nos textos classicos de seus contemporane- 
os Aristofanes, Xenofonte e Platao, e dos 
doxografos posteriores, Diogenes Laercio e 
Aulo Gelio, entre outros. 

A originalidade dessa leitura de 
Socrates, proposta por Benoit, reside prin- 
cipalmente no uso que faz do conceito de 
negatividade e na solucao dada ao intrinca- 
do problema da historicidade do Socrates 
platonico. Benoit recorre amplamente ao 
conceito de negatividade para realcar im- 
portantes tracos do retrato tradicional de 
Socrates e para determinar enfim o que se- 
riam os limites do metodo e do pensamen- 
to socraticos, - com o que se justifica ple- 
namente o subtitulo O nascimento da ra- 
zao negativa. 




