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Um dos exemplos mais reconfortantes de uma ciencia sem 
fronteiras, de um entusiasmo na organizacao sem desfalecimentos 
e ainda d a  vitalidade e universalidade dos Estudos Classicos e a 
publicacao, de dois em dois anos, de um volume duplo (um de texto, 
outro de ilustracoes) do Lexicon Iconographicum Mythologiae 
C'lassicae . 

Editado pela Fundacao do mesmo nome, sob a presidencia, 
primeiro, de Nikolaos Yalouris, depois de Jean Pouilloux, e, desde 
h a  pouco, tambem pelo J. Paul Getty Trust, de Los Angeles, recebe 
subsidios financeiros de Academias das Ciencias ou Conselhos de 
Investigacao de numerosas cidades de paises europeus (Heidelberg, 
Viena, Bruxelas, Sofia, Madrid, Paris, Londres, Atenas, Roma, Varso- 
via, Berna, Basileia) , africanos (Argel, Tunis) , asiaticos (Ama),  
americanos (Otawa, Washington, New Brunswick) , australianos 
(Canberra) . Na comissao redatora figuram, entre outros, alguns 
dos maiores nomes contemporaneos da  arqueologia e d a  historia 
da ar te  antiga, como E .  Berger, J .  Boardman, Erika Simon. Merece 
uma mencao a parte a secretaria, geral do empreendimento e seu 
primum movem, Mme. Lilly Kahil, a forte personalidade capaz de 
polarizar, gracas ao seu saber, cordialidade e eficiencia, os esforcos 
de paises tao dispares. 

O LIMC dispoe de um Conselho Cientifico Internacional formado 
por representantes de 35 paises, de todos os continentes. Entre esses, 
deve registrar-se a presenca do Brasil, atraves da conhecida arqueo- 
loga Haiganuch Sarian, de Sao Paulo. A entrada de Portugal, em 
1985, para este Conselho, e assinalada com apreco, precisamente 
neste tomo. 

O Lexicon estabeleceu um esquema geral para o tratamento 
de cada figura mitologica, que compreende a analise do nome, fontes 
literarias e bibliografia; um catalogo das suas representacoes em 

CLASSICA, Belo Horizonte, 3 : 193-219, 1990 



esculturas, vasos, gemas, moedas, mosaicos, pinturas, iluminuras; 
um comentario. Deste modo se garante uma certa uniformidade no 
tratamento dos temas. As linguas utilizadas sao o alemao, ingles, 
frances e italiano. 

Uma das grandes novidades desta publicacao, em relacao as 
congeneres anteriores, e o alargamento dos espacos geograficos 
e culturais considerados. Assim, existe, sempre que e caso disso, 
uma referencia aos precedentes micenicos; entre a parte grega e a 
latina, a seccao etrusca; e ainda o que se pode apurar sobre imagens 
in peripheria orientali ou in peripheria occidentali, ou seja, nas 
terras romanizadas do Proximo Oriente da bacia ocidental do 
Mediterraneo (por isso nao falta o Endovelico dos Lusitanos). 
Alem disso, apresenta-se a documentacao existente em partes do 
mundo que anteriormente nao pertenciam a rota do arqueologo 
classico. E o que sucede com Eros, para o qual se refere, entre 
muitos outros, um vaso grego no Japao e outro em Sao Paulo. 

Precisamente este artigo e um dos mais extensos deste volume 
(ao qual nao coube em sorte uma verdadeira constelacao de deuses 
maiores, como sucedeu com o anterior) . Com mais de cem paginas, 
e assinado por Antoine Hermary, Helene Cassimatis, Rainer 
Vollkommer, para a parte grega, por Christian Auge e Pascale 
Linant de Blellefonds, para a peripheria orientalis, e por Nicole 
Blanc e Francoise Gury, para a romana (tendo ficado a etrusca 
de remissa para o volume IV) ,  da, so para a parte helenica, 1020 
obras de arte, em enumeracao que nao e considerada exaustiva. 
O catalogo e estabelecido com extrema minucia, ao ponto de abrir 
rubricas como estas: "Eros en vol", "Eros debout", "Eros accroupi", 
"Eros assis". Toda a seriacao tem os seus inconvenientes. No caso 
vertente, um tipo bem determinado, como o Eros efferninatus, ficou 
repartido por varias alineas, sem chegar nunca a ser definido. 
Exemplo da sua presenca e a pelike apulia 588 b ( e  nao 588 c, como, 
por lapso, figura no volume das estampas), cuja semelhanca com 
uma peMke de uma colecao particular de Lisboa, que publicanios 
em Greek Vases in Portugal (Coimbra, 1962), sob o no 42, e 
manifesta. 
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Outro artigo que e uma verdadeira monografia - e aqui trata-se 
mesmo de um dos deuses maiores - e Dionysos, da responsabilidade 
de Carlo Gasparri e Alina Veneri, na parte grega, de Chistian 
Auge e Pascale Linant de Bellegonds para a peripheria orientalis 
(que abrange exemplos da India, Siria, Egipto), da  etrusca, por 
Mauro Cristofani, e da romana, por Carlo Gasparri. De notar, A 
passagem, que, neste mesmo ano de 1986, foi publicado em Oxford 
o importante estudo de Thomas H. Carpenter, Dionysiac Imagery 
in Archaic Greek Art, que, evidentemente, nao pode ser utilizado. 
Particularmente util neste verbete e a secao "Dioniso nel mondo 
de1 teatro e de110 spettacolo". 

Outro artigo monografico de relevo e o de Haiganuch Sarian, 
sobre Erinys. A Autora nao se esquece de registrar a presenca do 
nome em tabuinhas micenicas e de fazer um bom aproveitamento 
das partes descritivas das terriveis divindades nas Eurnenides de 
Esquilo. Nas referencias homericas, seria de juntar as  muitas 
que menciona a de Iliada 19.87, onde a Erinia nao e vingadora 
(embora tenha o mesmo epiteto de 9.571, que cita adiante), e as  
ainda enigmaticas ocorrencias do nome no Papiro de Derverli. 
A complexa iconografia destas deusas e minuciosamente inter- 
pretada, com grande precisao, e sistematizada no comentario. Nada 
menos de 119 exemplos gregos, etruscos e romanos enriquecem 
este estudo. 

De grande interesse tambem o artigo sobre Atlas, por Beatriz 
de Griiio e Ricardo Olmos, quanto a introducao, fontes literarias, 
bibliografia, Atlas e Atlantes gregos e etruscos; e por Javier de 
Arce e Luis J. Balsameda para Atlas e Atlantes helenisticos e 
romanos. Parece-nos curiosa a hipotese de o rochedo, no qual 
o misterioso jovem, na hydria Palmella e noutros vasos similares, 
apoia o pe, representar o monte Atlas. Continuamos, no entanto, 
a duvidar que seja Perseu esse heroi, e a admitir que se trate de 
Heracles, nao obstante a ausencia dos seus atributos habituais. 

Outros artigos de menores dimensoes nao deixam de s e r  mode- 
lares, como, alias, era de esperar dos nomes que os assinam, como 
o de Delphos, por Erika Simon, Diomedes, por J. Boardman e C. E.  
Vafopoulou-Richardson, Echo, por Jan Bazant et Erika Simon, e 
ainda Biton e t  Kleobis, por P. E. Arias, que registre-se de passagem, 
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menciona a tese de Vatin quanto a identificacao dos kouroi de 
Delfos, sem tomar posicao (ao passo que no artigo Dioskouroi, 
Antoine Hermary nega que eles representem os jovens Argivos) . 
Refira-se ainda Eileithyia, por R. Olmos, que analisa com argucia 
uma figura iconograficamente mal definida. 

Uma caracteristica deste Lexikon e o lugar que confere a s  
personificacoes, fornecendo assim dados preciosos tambem ao histo- 
riador da cultura : Demokratia, Demos, DZkaiosgne, Eirene (este 
Ultimo, assinado por Erika Simon, descreve e discute a complexa 
questao da data da famosa estatua de Cefisodoto) e ainda Ekecheiria 
e Ekklesia sao disso exemplos. 

Esta breve apreciacao dara ideia da riqueza e utilidade de 
uma obra que nao pode mais faltar numa boa biblioteca. 
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O livro de D. T. significa, especialmente, uma tomada de posicao 
declarada diante de um tema proposto - examinar a Retorica como 
algo que, como nunca, esta viva hoje, apesar de algumas correntes 
contemporaneas, para se proclamarem novas, mascararem sua liga- 
cao com ela. 

O A. faz isso sem forcar nenhuma explicacao, porque esta 
fundamentado numa teoria que conhece profundamente e da qual 
tem uma das visoes mais lucidas e concisas em nosso tempo. 

O notavel carater didatico do texto nao e conseguido as custas 
da profundidade. Inicia com o conceito de retorica, definindo tambem 
o de oratoria e eloquencia por serem fundamentais ao assunto. 

Na primeira parte, dedicada a Retorica Antiga, conceitua termos 
fundamentais como discurso, dialetica, retorica; define generos de 
discurso, suas partes, sobre o que se alicerca a Retorica Antiga. 
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