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00th Phllosophy and Tragedy are derlved irom ancient Greek religion. l h e  former appeared 
when myths ceased to satisfy lhe curiosity and the deslre of Um e thinkers who searched for a raiional 

.. .-: explanatlon of lhe otigin of the universe: lhe latter. at the moment that were establlshed cult periorman- 
ces of scenes from lhe Iife. lhe passion and lhe apotheosis of lhe god Dlonysus in whlch were brougth 
out lhe problerns and uncertantles o1 manklnd. In order to search lor the meaning of Ilfe the Dionysk ele- 
menk of exkerne extasy were joined to lhe Apolllonian reason and dream. In iragedy 01-18 dlscusses lhe 
voblem of exlstence by means of tlio lusion o1 mythoa and logos (Pohienz). The essence o1 iragedy 
iles in lhe contoniatlon of Man wlth dostlny or. feilowlng Claudei. wRh 16 anlithesis: i rwdom 



Conta uma antiqdssima lenda ' que o rei Mkias foi punido por Apoio com a ex- 
crescencia de orelhas de burro por ter decidido favoravelmente a seu amlgo Pa num 
certame de flauta entre os dois deuses. Vagueando um dia pelas matas da grande FrF 
gia, o velho e sabio Siieno, aio e perceptor de Dioniso, foi perseguido e capturado as 
ordens de MMas, o qual instnildo nos mlst6rios por Orfeu e Eumolpo, acolheu fidalga- 
mente o velho satiro durante dez dias e devolveu-o a Dioniso. Este, exuitando com o 
encontro de seu quetido mestre, presenteou Midas com o famoso dom que viria a ser- 
lhe fatal: tudo o que tocasse havia de converter-se em ouro, incluindo a pr6pria alimen- 
tacko e bebida Condofdo com a sorte do rei, Dioniso ordena-lhe que se banhe no rio 
Pactoio, a cujas areias repassou aquela virtude. 

Nietzsche descreve assim o acontecido: 
"O rei Midas andou pela floresta durante muito tempo em perseguicilo ao sAbio 

Sileno, companheiro de Dionico, sem conseguir captura-10. Quando, finalmente, Sileno 
caiu em seu poder, perguntou-lhe o rei qual era a coisa melhor e mais conveniente para 
o homem. Estatico e impasslvel, o dem6nio ficou em sil8ncio ate que, forcado peb rei, 
soitou estridende gargalhada e respondeu assim: 'Oh! raca maldita que dura um s6 dia, 
filha do azar e da miseria, por que me obrigas a te dizer o que seria conveniente nao 
ouvires? A melhor coisa de todas te A absolutamente inacesslvel: na0 ter nascido, nao 
ser, nao ser nada Depois disto, o melhor para ti ser6 morreres depressa' ". 

0 s  primeiros monumentos literdrios que nos chegam da civilizactlo grega sao en- 
tretecidos de motivos bpicos (Homero), teocosmog6nicos (Heslodo), e llricos, associa- 
dos aos presentes na elegia e na poesia iambica. Mitos de deuses, Ctas e herbis, supe- 
riores e alheios reflexa0 do homem enquanto medida de tudo ( & v . ~ p ~ ~ o s  pe- 
TPOV, homo mensura). 

Foi a soflsfca que deslocou o eixo do pensamento do p61o cosmog6nico para o 
antropol6gico. Antes dela, j6 os milAsios haviam operado uma transformacao maior, 
com o "salto" do mito para o Iogos, da f6buia para a razao. 0 s  sofistas foram os pri- 
meiros a equacionar problemas de relacionamento do homem com a divindade, do ho- 
mem com seu semelhante, do homem com a vida e seu destino. Quatro palavras con- 
densam essas novas questoes: e;cr;pe~a (piedade), V p p s  (insolhcia para com os 
deuses). SIKY (justica) e p o l p a  ou aiaa (porcao que a cada um cabe em sorte na vi- 
da). 

A religiao dos gregos 6 fundamentalmente uma religiao da polis. constituida de ri- 
tos oficiais, externos e coletivos, que vinculam o cidadao, de forma administrativa, A 

1 - Ov. M e t  85- 193. Para os orficos a vida material do corpo era uma pura prisao da alma para 
expiactlo das culpas. Por Isso a melhor coisa para o homem. desde que nascia. era moner o mals de- 
pressa possivel. O texto mais explicabvo A de.Tdgnis (v. ,424 el seqs): "De todas as coisas a melhor 
para n6s, seres temstres. seria n8o nascer e nao ver nunca mais os raios vivos do sol; uma vez nasci- 
dos. o melhor seria transpormos o mals cedo possfvd o limiar do Hades e jazer sepultados sob grande 
volume de tena". Aristoteles ( E u d  ir. 6Walz.) apresenta a mesma idAia. Muito interessante ainda os 
versos de Calderbn de Ia Barca: Pues BI delito mayor I de1 hombre es haber naclda 

2-  (1920: 32.) 



sociedade e ao Estado. Essas praticas rituallsticas, exclusivamente publicas, tem por 
fim concliar "o favor do deus para o bem de todos" 3. Ser8 que ntio existia, nem de le- 
ve, uma interiorizactio do fen8meno religioso a nfvel pessoal. uma busca de ligactio in- 
timista de anseios e palpitacoes do homo religiosus? A opiniso quase unanime dos 
estudiosos nilo o reconhece. Contudo, como explicar o alcance do seguinte trecho da 
peca Hip6lito de Eudpides, em que a personagem se dirige a deusa-virgem Arte- 
mis/Diana, irma de Apolo, rainha das florestas? 

A ti, senhora, eu trago esta coroa 
por minhas maos entretecida. 
Provem de um prado sem macula, 
onde nem o pastor o rebanho ousa apascentar, 
nem o feno jamais tocou. 
Percorre-o apenas, a esse prado imaculado, 
a abelha da primavera 
e fecunda-o o Pudor com aguas do rio. 

Para teus cabelos de ouro, amada senhora, 
este diadema recebe de minhas pias maos. 
A mim s6, dentre os homens, e dada esta honra: 
contigo viver e contigo trocar palavras, 
ouvindo tua voz, mas sem teu rosto contemplar. 
Que eu de a volta final da vida como a primeira! 

(V. 73-8; 82-6) 

A filosofia e a tragedia tem muito a ver com o fendmeno religioso da GrBcia. A 
primeira nasceu quando os relatos mlticos deixaram de satisfazer a curiosidade e avi- 
dez de alguns homens por uma explicacao racional da origem das coisas e do cosmos; 
a segunda, no momento em que, ao'se figurar ritualmente a personalidade do deus Dio- 
niso, comecaram a se representar episodios entretecidos de lendas em torno de sua 
vida, paixlio e apoteose. Nessas representacbes afloram inquietudes e problemas liga- 
dos a situacao do homem no universo e na sociedade, ao sentido de sua existencia. 

Dioniso era o deus da vitalidade, da natureza fhrtil e da vegetaciio, em especial 
dos vinhedos. O culto que seus fi6is lhe prestavam era selvagem, frenhtico e delirante. 
ate a obtencao do 6xtase. O devoto, inebriado, como que incorporava o deus dentro de 
si: este o significado exato do termo entusiasma 

0 s  mitos em torno de Dioniso e seu ritualismo coadunavam-se muito bem A forte 
'Yend6ncia para a vivificacilo dramatica", para usar a expressao de Ziegler em seu 
comentario A teoria de Walter Kranz sobre a morfologia hlst6rica do g6nero e a origem 
deste no desenvoh4mento do di8logo Ilrico-epirrematico. De acordo com Eudoro de 
Sousa 5 ,  para o problema de origem da tragbdla, a ci6ncia procura duas esp4cies de 



solucdes: a primeira, no amblo da "morfologia historica do poema tragico", e a segun- 
da, no da 'Yenomenologia religiosa da representacao dramatica". 

Segundo Aristoteles 6, a tragedia 6 "uma imitacao da acso, elevada e completa, 
dotada do extensao, numa linguagem temperada, com formas diferentes em cada parte, 
que se serve da acao e nao da narracao, e que. por meio da comiseracao e do temor 
( h ~ o s  K ~ ' L  &pos), provoca a catarse de tais paixbes". Ainda segundo o Filosofo, ela 
nasceu do ditiramtx e passou por uma fase satirica, antes de alcancar sua forma natu- 
ral 7. 

Tudo indica que a tragedia surgiu, portanto, do mito e do ritualismo cultual de Dio- 
niso. E interessante observar que a cidade de Atenas nao acolheu em seus muros as 
dancas e cerim8tiias desse culto, emhra canalizasse habilmente o poderoso movi- 
mento para os esplendorosos festivais dionislacos. Repugnavam, de certo modo, a um 
grego atico as praticas aberrantes e destemperadas de um grupo de mulheres, descal- 
cas e em trajes sumBrios, que, atordoadas pela musica estridente dos tamborins, se di- 
rigiam de dois em dois anos, em pleno inverno, aos cumes nevados das montanhas e 
ali se demoravam em correrias e dancas desvairadas. No cllmax desse frenetico e es- 
tranho arrebatamento, perseguiam e capturavam um animal bravio, que dilaceravam e 
comiam cru, para assimilarem a energia e vitalidade do deus. Eram as Bacantes. 

O santuario de Apob em Delfos, por outro lado, admitia a presenca de Dioniso 
durante os tres meses de inverno, tempo em que o titular se retirava para junto dos hi- 
perboreos, onde fruia as dellcias de ameno clima. 

APOLO e DIONISO 

Em 1872, publicou Nietzsche seu Nascimento da Tragedia do Esplrito da 
Musica Influenciado pela historia da filologia, pelas teorias de Schopenhauer e pelas 
ideias de Wagner sobre o drama musical, concebeu sua propria tese de que a evolucao 
da arte esta intimamente ligada a dualidade do apollneo e do dionislaco. Haveria um nC 
tido contraste entre as formas plasticas - apolfneas - e as nao plasticas da musica - 
dionislacas. Na tragedia Btica se conciliariam os dois impulsos - apollneo (sonho), dio- 
nislaco (embriaguez) -, "em virtude de um milagre metaflsico da 'vontade' helenica". O 
principium indiuiduaiionis adviria da razao ou racionalidade, estando associado a 
Apolo, expressao da "alvorocada necessidade da experiencia do sonho"; o pavor 
e t3xtase gozoso emergiriam da ruptura daquele principio no mais Intimo do homem e 
da Natureza, constituindo um vislumbre da ess6ncia do dionislaco anBlogo ao da em- 
briaguez. A narcose produzida pela bebida a que os hinos fazem mencao e que existe 
entre os povos primitivos, alada A irrupcao da primavera que faz estremecer de gozo a 
Natureza, desperta os impulsos dbnislacos em cuja exaitacao se funde o subjetivo 
com o total esquecimento de si mesmo, propiciando uma integracao com o universo, h 



maneira das "viagens" que os viciados em drogas dizem vivenciar. Observa Nietzsche 
que as dancas de S. Joao e de S. Vito fazem lembrar os coros baquicos dos gregos, 
com precedentes na Asia Menor que remontam h BabUdnia e aos 'orgiasticos" saceus. 
Sugere ainda que se transponha o hino beioweniano alegria para uma imagem sencl- 
vel e se fique de capacidade imaginativa a altura do momento em que milhoes de seres 
se prostram surpresos, para lograr-se uma "aproxirnacao ao dionislaco". O elemento ir- 
racional prepondera nas origens da tragedia, da fase pr6-esquibana ate Eudpides. Esten 
rende culto a Apolo de preferbncia a Dioniso, isto 6, faz intorvi: m suas pecas meds o 
fator racional, sccrdtico, do que o extatica, inebriante, dos coros b8qilk.0~. O verdedei- 
ro artista A aquele que conjuga o apolhoo do sonho com o diori!sfacs da ambnaguez, s 
isso a um tempo, penetrando na mais funda essencia cosmica, enbahdo em devznei- 
ros de cardtor alegorico. Enquanto na arte d6rica se perpetua a aMu& majestasamei?te 
negativa de Apob, na j6nica e corinta se conservam os doces eflhios das festas de 
redencao cosmica e dos dias de transfiguracao. A consci6ncia apolfnea tclda e oculta 
ao grego o mundo dionislaco. 

A concepcao nietzscheniana da origem da tragAdia produziu instigantes desen- 
volvimentos da questao que, por sua vez, conduziram ao entretecimento dos "enuncia- 
dos e solucbes de um problema filologico com as premissas e conclusbes de um 
problema fenomenologico" '. De um lado, os estudiosos das formas literarias, com 
analise e crftica textual, exegese e hermeneutica das fontes, com os exclusivos recur- 
sos das ciencias auxiliares da filologia; de outro, os analistas do fendmeno tragico, 
desde os arcanos da psicologia, ate a tragicidade da propria existencia humana. Afir- 
ma Eudoro de Sousa que nao existe "mAtodo mais adequado 31 natureza do problema" 
"que nao seja o filos6fico". Este A o metodo utilizado pela ciencia para solucionar a 
questao da origem da tragedia, "percorrendo todo o caminho que vai dos mais profun- 
dos abismos do esplrito humano as mais akas florescencias da alma helenica" Nao 
obstante, repercutem em surdina as palavras admonitorias de Nietzsche: 

"Somente depois de o esplrito de ciencia haver atingido 
os seus limites .... 4 que podemos esperar um renascimen- 
to da tragedia .... Entendo por esplrito de ciencia a crenca 
que surgiu primeiro na pessoa de Socrates - a crenca na ex- 
plicabilidade da natureza e no conhecimento como pana- 
ceia' 9. 

O filosofo alemao achou ter descoberto a formula explicativa a margem do esplri- 
to cientifico de aceitactio universal: conceber a existhcia do homem e do mundo como 
fenomeno est4tic0, e s6 enquanto tal justiflcada. E 6 "precisamente o mito trAgico que 
tem de nos convencer de que ate mesmo o feio e o desarmdnico sBo parte de um jogo 
artlstico que a vontade na eterna amplitude de seu prazer realiza consigo mesma" 'O. 



Muito embora o "enredo" das tragedias, tanto das que chegaram ate n6s como 
das que se perderam (e foram a maioria), a avaliar pelas referencias e pelos nomes que 
nos foram transmitidos, seja extrafdo das lendas her6icas das epopeias, o certo 4 que o 
genero dramatico nasceu, como jd se disse. do culto de Dioniso, dos ditirambos entoa- 
dos em honra do deus. bem como de seus desdobramentos corais Ifricos e epirremati- 
cos. 

Foi para os festivais dionisfacos que se institufram concursos e representacoes 
dramAticas. Trata-se de acontecimentos de cunho cfvico e refigioso que interessavam a 
toda a pblis. Um magistrado, o arconte-eponimo, encarregava-se de sua preparacao e 
organizacao. Havia as Dionfsias Rurais, cujo momento culminante era o desfile escol- 
tando o <p&Xhos, sfmbob da virilidade fertil. Estas festividades inclufram, a determinada 
altura, manifestacbes dramdticas, havendo noticias de que nelas exibiram pecas S6fo- 
cles e Aristbfanes. Foi, todavia, nas Dionfsias Urbanas - ou Grandes Dionfsias -, cele 
bradas na primavera no perlmetro do velho templo de Dioniso que ficava numa das ver- 
tentes da Acrbpole, que se integrou definitivamente o genero. Durante cinco dias, em 
tres dos quais os tres poetas admitidos ao concurso faziam representar cada um tres 
tragedias e um drama satirico, os atenienses e os forasteiros assistiam e participavam. 

O que mais importa ao nosso tema de agora nao A tanto a historia e a forma da 
tragedia, mas sua estrutura ideologica. 

Aristoteles foi o primeiro a teorizar sobre o conteudo da tragedia, contrapondo-o 
ao da epopeia. Nesta, "ante nossos olhos nao agem atores, chega a ser admissfvel o 
irracional, de que muito especialmente deriva o maravilhoso" ll. A tragedia tem no mito 
um elemento fundamental. Algumas vezes ele pode ser substitufdo pelo relato de um 
acontecimento histarico (v.g. O s  Persas de Esquilo). Nisto, contudo, nao se distingue 
da epopeia, que geralmente contem grande quantidade de mitos. Na tragedia, as perso- 
nagens movimentam-se diante de n6s, raciocinam, ponderam sobre seus atos, delibe- 
ram, exibem emocbes e sentimentos. E a reflex30 ou Xoyos que se funde com o pUSoc 
na dramatizacao, para representar a "problematica do Ser" 12. Na epopeia, o plano de 
fundo em que se recortam as personagens deixa entrever a atuacao dos deuses de 
forma direta ou indireta; na tragbdia, prevalece o mundo dos homens, com suas forcas 
propulsoras do querer e do sentir, conquanto dramaticamente receptivas As injuncbes e 
influencias advindas do plano divino. Move-se o homem entre os p6los da piedade e 
do temor, da insol6ncia desmedida e do comedirnento, da justica e da iniquidade, 
da liberdade coarctada pelo fatalisma A este respeito escreve Pohlenz, referindo-se 

tragedia esquiliana: 

"... Um contraste entre a forte necessidade de autodeterminac~odo Heleno e 
o sentimento da exlsthcia previa de poderes sobre-humanos que extema- 

1 1  -- Poet XXIV 1460 R.  
I? I'otilenz. a p  Peralra. 1988: 379. 



mente o limitam e atravessam ... A problemtltica do Ser comeca para o trage- 
diografo so quando o homem reconhece como seus antagonistas esses pode- 
res... Para os Gregos, era evidente imaginar o mundo da natureza como um 
kosrnos bem ordenado, sujeito a leis estaveis ... E trdgico ... o conflito entre a 
vontade individual e a ordenacao do mundo" 1 3 .  

Vimos como a origem da tragedia A indissociSivel do culto de Dioniso. Do sequito 
do deus (Siaaos) faziam parte mbnades e satiros. Estes tinham apendices equinos. 
Mais tarde, na figuracao cultual, vieram a confundir-se com os faunos, divindades cam 
pestres de apendices caprinos. O canto que entoavam era a ~ ~ c i ~ o 6 l a  (de ~payoc,  
"bode", e W66, "canto"). Esta etimobgia foi contestada com fundamento na iconografia 
do &c. V a.C. que representa os satiros como seres humanos com orelhas e cascos 
de cavalo. Outra surgiu, alicercada na pratica de os devotos do deus dilacerarem e in- 
gerirem um Tpayoc, simbolizando a morte e incorporacao de Dioniso. 0 s  coros de la- 
mentacoes peb sacriflcb repercutiriam o "canto do bode", ou ~ ~ a ~ w 6 i c t .  

As Bacantes de Eurlpides dao-nos valiosas informacbes acerca de tais prati- 
cas: Agaue, mae de Penteu, rei de Tebas, ficou possufda de dellrio dionislaco e, con- 
fundindo o filho com um animal selvagem, dilacerou-o de forma cruel. Assim foi punido 
quem ousou opor-se h introducao desse cubo divino em seu territbrio. 

O bode, animal impuro entre os povos primitivos, foi eleito para usos exorclsmi- 
cos, expiatorios e catarcticos. Ora, a finalidade preclpua da representacao de trag6- 
dias, segundo Aristoteles 1 4 ,  seria a punficacao ou catarse das paixbes dos espectado- 
res. O homem aspira subconscientemente A lustracao de seu estado anfmico de impu- 
reza original. Na resposta de Sileno a Midas, vemos a aniquilacao total como solucao 
para o problema da existencia: retornar ao nada, ao nao-ser, ao "Ser Unico Absoluto" 
(Antero de Quental) ou Nirvana, onde imergem os indivlduos para dissolucao da identi- 
dade que adquiriram ao nascer. Impotente para alterar seu destino, o bode expiatorio 
volta ao nada de onde veio, por morte violenta e cruel. Entretanto, o sacriflcb tem o 
sentido de purificacao e o mlstico efeito de restabelecer a identificacao com o mundo 
insondhvel dos mortos, atraves da ingestao do animal "entusiasmado". 

Teria algum interesse estabelecer aqul um paralelismo com as cerim8nias do bo- 
de expiatorio no Velho Testamento; ou com a utilizacao do misticismo baquico patente 
na decoracao dos monumentos funerariis greco-romanos; ou ainda com a adocao, pe- 
los artistas cristaos primitivos, dessa simbologia paga: motivos do pastor, da videira, do 
vinho, do azeite e do pao. No s6c. XV, o tema artlstic~religloso do "lagar mlstlco", do 
fruto esmagado que se converte em luz (azeitona), em carne (trigo) ou em sangue e 
vapores inebriantes (uva), n€io pode deixar de perder-se A simbologia do culto dbnlsla- 

13 - lbldem 
14 -  Poet VI 1449 b. 



co. Tais motivacoes dos artistas promanam da sugestao das extasiantes alegrias do 
Alem e da crenca na prapria ressurreicao. Disto jA tratei longamente num estudo sobre 
as buc6Ccas IV-VI e X de Virgliio j5. 

O caracter metafisico da tragAdia reside, a meu ver, na confrontacao da perso- 
nagem com a morte impendente, inelutavel, sem fuga posslvel, porem imprescindlvel e 
libertadora da culpa original do 'princfpio de individuacao", no dizer aristotAlico-escolAs- 
tico retomado por Nietzsche. A morte A uma necessidade metafisica, ante o estigma in- 
delbvel da p o ~ p a l a ~ a a .  Isto constitui a mola mestra da tragedia grega. 

Edulno de Jesus l 6  sumariza as mitiiicacoes da tragedia modema e contempora- 
nea: 

raztio de Estado (v.g. na Castro de Antanio Ferreira); honra (na 
comedia espanhola em geral); vinganca (na revenger's tragedy elisabe- 
tana); g16ria (tragedia de Corneille); hereditariedade (em Os Espectros de 
Ibsen); sociedade capitalista (em Morte de um Caixeiro Viajante de Ar- 
thur Miiler). 

JA Paul Claudel, anota o mesmo professor, situa o cardcter tragico na confron- 
tacao nao com o destino, e sim com seu antagonista, a liberdade. "Partindo do princlpio 
cristao de que o homem A a propria liberdade (princlpio retomado atb As Ultimas con- 
sequ@ncias pelo existencialismo), [o escritor e diplomata frances] colocou as suas per- 
sonagens em situacbes-limite perante a inexorabilidade nao do destino mas de uma es- 
colha para a qual nao concorrem quaisquer imperativos transcendentes". 

Encerro este breve estudo com um retorno A Antiguidade CIAssica. NClo resisto A 
seducao de oferecer modesto contributo de reforco ou de simples ilustracao A genial 
teoria de Nietzsche sobre a "origem da tragedia no espfrito da musica". Sigo de perto o 
que escrevi sobre a arte de Virgiiio, na obra jA citada. O par simAtrico formado pelas 
bucalicas IV (da Sibih de Cumas) e VI (de Sileno) completa o movimento de conversao 
das iniciacbes nos mistArios. Na primeira (a "rnessianica" ou "prof6tican) A notario seu 
valor mlstico. Na segunda, claramente se reconhece, alem desse mesmo carActer mls- 
tico. um "programa sinfOnicon (o canto do velho Sileno faz vibrar de comocao a nature- 
za inteira): 

"No paralelismo das duas composicbes, as figuras da Sibila e de Sileno sao 
personagens do canto amebeu do mistArio, postados na meta da via percorrk 
da pelo iniciado. SBo entes mlsticos, n8o saldos da lenda w da mitologia, mas 
que permanecem vivos na alma dos povos e nos cultos secretos. A Sibila A a 
voz infailvel de Apolo: Sileno A a boca de sombra e a mhscara de Dionico, re- 
vestida pelo iniciador nos mistArios bhquicos, ou que se anima na superflcie 
espelhada dos vasos cOncavos. A profefsa de Apolo conhece o porvir; Sile- 



no A o devi. Ela anuncia o fecho iminente do ciclo das idades e o comeco da 
nova era; ele, com seu 'discurso cagrado', explica o processo de construcao 
do cosmo a partir do caos, a fim de instalar-se a realeza de Saturno da nova 
idade de ouro. Na segunda parte do seu discurso, evoca a inexordvel pro- 
cessao do uno ao mGltiplo, como inverso desintegrador do primeiro movi- 
mento que pos ordem no caos". 
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