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tor fazer uma primeira constatacao: as imagens 
nao podem, a nao ser excepcionalmente, ser 
postas em paralelo termo a termo com os textos 
conservados. 

Quanto aos textos perdidos, poder-se- 
ia recorrer a eles para tentar explicar as varian- 
tes da imagetica, mas e preciso lembrar que e 
um contexto cultural e nao somente literario - 
que compreende a imaginacao plastica, como 
lembra 0. Touchefeu-Meynier. 

Finalmente temos o adendo com verbe- 
tes tao importantes como os para HEKATE e 
HEROS EQUITANS. 

O verbete para HEKATE e da autoria de 
Haiganuch Sarian que, mais uma vez, realiza 
um trabalho primoroso. A autora tece um co- 
mentario extenso sobre as fontes literarias e 
organiza um catalogo que inclui documentos 
gregos, italiotas e romanos, nos quais predo- 
minam estatuas. 

H. Sarian sublinha um dos aspectos 
curiosos da imagetica de Hecate que e o feno- 
meno dos emprestimos iconograficos que im- 
plicam seja em verdadeiro sincretismo, seja em 
uma simples assimilacao ou em diversas asso- 
ciacoes. 

O verbete para HEROS EQUITANS tra- 
duz a complexidade e a grandiosidade das re- 
presentacoes do heroi cavaleiro; sendo, entao, 
assinado por sete pesquisadores da iconografia 
do heroi cavaleiro. 

Novamente ficamos diante da comple- 
xidade e do encanto da iconografia do mundo 
antigo que vem bem expressa nessas publica- 
coes do LIMC. 
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Conforme o proprio autor nos informa 
no prefacio, as tentativas de unir comedia 
aristofanica a mito e rito datam do final do se- 
culo passado, isso se nao recuarmos ate 
Aristoteles, na Poetica, que afirma ser a come- 
dia originaria das faloforias em honra a Dioniso. 

No comeco do seculo, um grupo de 
helenistas de Cambridge procurou investigar a 
relacao entre teatro grego, mito e rito a luz da 
antropologia. Comford inspirou-se nas teorias 
de Frazer sobre a realeza sagrada para explicar 
a origem da comedia grega antiga. Para ele, a 
comedia reproduziria em seus enredos um es- 
quema ritual fixo, o embate entre potencias be- 
nignas e malignas, que se poderiam revestir de 
variadas formas tais como verao e inverno, ano 
novo e velho, o antigo e o novo deus. Invaria- 
velmente haveria um combate em que o 
desafiante sairia vencedor, sacramentando seu 
poder com o oferecimento de sacrificios e com 
a celebracao de um casamento, enquanto o 
perdedor seria banido. Esse resultado garanti- 
ria a fertilidade de homens, rebanhos e planta- 
coes. O problema esta, como reconhece Bowie, 
em impor a comedia um roteiro tirado de um 
ritual inexistente. Embora fossem observadas 
separadamente em varios rituais e mitos gre- 
gos, as etapas propostas por Comford jamais 
foram encontradas em conjunto. Tambem ha a 
dificuldade de conformar as pecas de 
Aristofanes a esse modelo rigido, que elas pa- 
recem obstinadas em contradizer. 

Apesar das criticas que dirige aos seus 
predecessores, Bowie aparece como o herdei- 
ro da Escola de Cambridge, propondo-se a 
manter o dialogo entre estudos classicos e an- 
tropologia, sobretudo da religiao. Contudo, sua 
fonte e a antropologia estrutural, metodo ana- 
litico associado aos estudos da antiguidade 
classica pelos franceses Gernet, Vernant e 
Detienne. A ideia e analisar a cultura classica a 
partir de padroes recorrentes do pensamento 
presentes, por exemplo, nas instituicoes, mani- 
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festacoes artisticas, festivais religiosos. Em seu 
livro, Bowie busca nas comedias de Aristofanes 
temas que remetam a esquemas mitico-rituais, 
confrontando-os na expectativa de trazer a luz 
estruturas simbolicas que, de outra forma, pas- 
sariam desapercebidas. 

Pode-se objetar a proposta de Bowie 
que, ao contrario da tragedia, cuja relacao com 
o mito salta aos olhos, a comedia parece des- 
prezar o mito, ao menos enquanto material. Isso 
ja era conhecido dos proprios gregos. 
Antifanes, um dos comediografos que sucede- 
ram Aristofanes, observa no fragmento 191 de 
Poiesis que a composicao da tragedia e mais 
facil que a da comedia, pois o enredo e as per- 
sonagens ja sao dados pelo mito, sendo co- 
nhecidos dos espectadores de antemao. O 
comediografo devia inventar tudo, nomes e 
historias que satisfizessem as exigencias do 
publico, caso contrario fracassaria, pois lacu- 
nas eventuais nao poderiam ser supridas pela 
memoria. Exageros a parte, Antifanes pode 
constatar uma diferenca basica entre tragedia 
e comedia. 

Recentemente, ocorreu a um outro pes- 
quisador das origens do drama grego, 
Adrados, desvincular mito e comedia. Para 
Adrados, a comedia "esta mucho mas unida a 
10s rituales arcaicos de 10s que nace directa- 
mente, sin necessidad de1 processo de mitifi- 
caccion" (1983, p.493, italicos meus). Concen- 
trando sua investigacao no rito, o que importa 
para ele nao e tanto sua presenca na comedia 
enquanto material mas o arcabouco ritual que 
transparece por detras dos elementos formais 
que a compoem, tais como o agon ou a para- 
base. A comedia grega guardaria entao vesti- 
gios de um ritual dramatizado do qual saiu, tor- 
nando-se, no momento em que escreve 
Aristofanes, um drama ritualizado. 

Bowie discorda e parece disposto a en- 
contrar um lugar para o mito na comedia 
aristofanica. Nao a maneira de Cornford, em 
que um mito unico determinava todos os enre- 
dos, mas examinando como mitos e ritos de 
diversas origens eram aproveitados no teatro 
aristofanico. Sua preocupacao tambem nao e 
genetica, mas sincronica. Assim, para cada uma 

das pecas de Aristofanes ele procura identifi- 
car o eixo mitologico ou ritual, baseando nele a 
sua analise. Nem sempre obtem o mesmo resul- 
tado. 

As comedias que tem um referencial 
mitico-ritual explicito, comoAcamenses, em que 
varios festivais em honra de Dioniso sao re- 
presentados ou aludidos, As Ras, com seu coro 
de iniciados nos misterios de Eleusis, ou As 
Mulheres que Celebram as Tesmoforias, bene- 
ficiam-se da analise por motivos obvios. Ja 
aquelas em que esse vinculo nao e aparente, 
como Cavaleiros, Vespas ou Nuvens, pouco 
tem a ganhar. Coincidentemente, essas tres 
pecas foram examinadas sob a otica dos rituais 
que marcam a passagem da juventude para a 
maturidade, a ephebeia. Embora se possa veri- 
ficar a existencia de tais padroes nessas come- 
dias, a propria analise demonstra que eles sao 
insuficientes para sua interpretacao, que nao 
por acaso estao dentre as pecas de maior teor 
satirico e caricatura1 de todo o teatro de 
Aristofanes. A ephebeia seria um dado a mais 
para a compreensao dessas comedias, mas nao 
o elemento central. 

O grande acerto de Bowie esta na sua 
leitura de Lisistrata. Tomando como parametro 
mitos da guerra entre os sexos e de mulheres 
no poder, como o das Amazonas ou o das mu- 
lheres de Lemnos, ele consegue demonstrar o 
quanto a estrutura da peca reproduz o enredo 
mitico e, com isso, enriquecer nossa percep- 
cao dela. Nao me parece que seja sem impor- 
tancia notar que Lisistrata pertence a segunda 
fase da carreira de Aristofanes, cujo inicio po- 
demos datar a partir d'As Aves, em 414 a.C.. 
Nesse periodo, o autor esta preocupado com a 
restruturacao da comedia, experimentando com 
os elementos formais e buscando desenvol- 
ver temas mais gerais, menos marcados pelo 
dia a dia da cidade. Penso que, sob o exemplo 
da tragedia e sobretudo de Euripides, 
Aristofanes aproxima-se entao do mito, se nao 
abertamente, pelo menos como modelo que 
sustente seu teatro diante da falencia do es- 
quema tradicional. Por isso, nao e de se admi- 
rar que seja justamente na analise das pecas da 
segunda fase que os esforcos de Bowie para 
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mostrar a presenca do mito deem frutos. 
Mas o que ha de melhor no livro e a 

habilidade de Bowie para detectar temas im- 
portantes nas diversas comedias e redescobri- 
10s nas varias formas que assumem no seu de- 
correr, provando-nos que Aristofanes cuidava 
mais de seus enredos do que se supunha ate 
pouco tempo atras. Embora esparsos, seus 
comentarios sobre as parabases e seu lugar 
nas pecas sao iluminadores. Conclusao: mais 
do que o metodo escolhido, a intuicao do pes- 
quisador da forma a um bom estudo. 
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Analisando um campo, ate recentemen- 
te pouco explorado pelos especialistas contem- 
poraneos, embora na .ultima decada importan- 
tes trabalhos tenham surgido atraves de auto- 
res como R. Osborne, P. Garnsey, Van Ande1 
and Runnels e A. Snodgrass, este autor estu- 
da com profundidade as estrategias de sobre- 
vivencia, subsistencia e seguranca coletiva 

desenvolvidas pelos camponeses antigos gre- 
gos. 

Para que haja exito nesta proposta de 
trabalho, o autor lanca mao, com muita segu- 
ranca, do metodo comparativo, o que lhe per- 
mite preencher muitas lacunas no conhecimen- 
to atual do mundo rural da antiga Grecia, com 
informacoes e dados colhidos em diferentes 
sociedades camponesas dispersas ao longo do 
tempo e do espaco. A todo momento, Gallant 
introduz o leitor em discussoes pertinentes ao 
campesinato antigo atraves de encaminhamen- 
tos propostos nao por especialistas da anti- 
guidade grega, mas por teoricos e especialis- 
tas de outras realidades historicas bem como 
situados em outras areas de conhecimento, 
como por exemplo Antropologia, Geografia, 
Arqueologia e Economia. 

Apesar de nao ser o primeiro a utilizar 
este tipo de proposta, Gallant parece ja antever 
um tipo de reacao negativa por parte de muitos 
historiadores desconfiados da utilizacao deste 
metodo, pois pensaram que o autor estaria im- 
pondo a Grecia antiga uma visao formada de- 
masiadamente pelas suas proprias percepcoes 
acerca de um passado mais recente ou do mun- 
do atual (p. 2). Sem sombra de duvida, e este 
transitar por outras ciencias que da ao autor 
condicoes de superar as proprias limitacoes de 
uma documentacao cujas informacoes referem- 
se preferencialmente a vida urbana. Este pro- 
cedimento metodologico utilizado por Gallant 
e um dos pontos altos do livro, ja que ele serve 
como uma aula para aqueles especialistas que 
acreditam ser este o caminho para conhecer 
melhor as relacoes sociais, politicas e econo- 
micas produzidas pelo espaco rural que abri- 
gava a maior parte da populacao poliade e que 
era a responsavel por impor o ritmo de vida da 
propria comunidade. 

No centro da discussao proposta por 
Gallant, duas questoes emergem: 

1 ) As estrategias de acao da 
familia camponesa antiga 
grega. 

Antes de analisar estas estrategias, o 
autor enfoca alguns problemas de ordem 


