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o problema oferece outras possibilidades de 
apreciacao - como L. Matous sugeriu, ha tem- 
po, num interessante artigo intitulado "Les 
rapports entre Ia version sumerienne et la 
version akkadienne de lrEpopee de Gilga- 
mesh", publicado numa coletanea de estudos 
organizada por P. Garelli (Gilgamesh et sa 
legende. Paris: Librairie C. Klincksieck, 1960). 

Bottero toma claro que pressupoe dois 
momentos axiais, em que poetas letrados, tra- 
balhando com um vasto material de sagas de 
origem sumeriana (transcritas la pelo fim do ter- 
ceiro milenio) deram forma a epopeia: (I) o au- 
tor da versao paleobabilonica, na Epoca de 
Hamurabi (1 7.50- 1600), conferiu uma unidade 
dramatica a "materia de Gilgamesh", reunindo 
e interconectando elementos de sua legenda 
num todo unico; depois, entre 1600 e 1 100, esta 
obra circulou pelo Oriente Proximo, modifican- 
do-se mais ou menos e acolhendo variantes 
episodicas na sua acidentada difusao; (11) no 
comeco do primeiro milenio, outro poeta (diga- 
mos, em respeito a tradicao que guardou este 
nome, Sinleque'unneni) made it new. A nova 
versao difundiu-se num amplo raio, e por um 
periodo de tempo vastissimo, como atestam os 
despojos espalhados de sua brilhante irradia- 
cao. 

Bottero tem em mira, portanto, um lon- 
go processo de variada, polifonica, multipla 
criacao epica, em que formas tradicionais e le- 
tradas convivem, atravessando uma historia 
tumutuada e rica, num amplo espaco e numa 
duracao de milenios; indica momentos fulgu- 
rantes deste processo e momentos que, por 
vezes, pesadas sombras de olvido so nos dei- 
xam entrever. Assinala os pontos mais ilumina- 
dos em que uma ardua pesquisa consegue di- 
visar diferentes construcoes da epopeia - e 
as expoe sem as confundir. Creio que sua esco- 
lha e a mais inteligente: supera em muito a pers- 
pectiva das traducoes monobloco. 

Posto logo em contacto com a versao 
mais completa, a ninivita, e a seguir com a 
"paleobabilonica", o leitor tem liberdade de 
compara-las, pesar as diferencas, imaginar a 
transformacao. O tradutor oferece-lhe instru- 
mentos de critica, chama-o a pensar sobre as 
dificuldades da desocultacao do poema; e da- 

lhe uma clara percepcao do carater aproximati- 
vo do quadro em que busca revelar a imagem 
da grande epopeia. Consegue retrata-la com 
sobria elegancia, revivendo a paixao de um 
sonho imortal. 
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O LIMC VI foi publicado no final do ano 
de 1992 e compreende os verbetes que vao de 
KENTAUROSe KENTAURIDES a OIAX, alem 
de um adendo significativo contendo HEKATE, 
HEROS EQUITANS, KAKASBOS e KEKROPS. 
Entretanto, os verbetes para KENTAUROI e 
KENTAURIDES nao aparecem neste volume, 
pois serao publicados em um suplemento do 
LIMC VI: o volume abre-se, entao, com 
KEPHALOS. 

A primeira vista, o volume VI pode ser 
caracterizado pelo agrupamento de persona- 
gens ou episodios miticos que, de um certo 
modo, sao tao populares hoje assim como eram 
na Antiguidade, ja que nele se apresentam epi- 
sodios miticos de destaque como o de Leda e o 
Cisne, a Loba romana com os gemeos Romulo 
e Remo, o matricidio de Orestes, Medeia as- 
sassinando os proprios filhos e a morte de 
Narciso ao se contemplar nas aguas bem como, 
personagens como Cerbero, Ciclopes, o gran- 
de deus Cronos, o Minotauro, as Musas e o 
consagrado Odisseu. 

Dentre as representacoes bastante po- 
pulares, no sentido de serem produzidas em 
grande quantidade elou veiculadas em diver- 
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sos suportes materiais, encontramos as repre- 
sentacoes de Cerbero, KERBEROS. Como nos 
informam os autores Susan Woodford e Jeffrey 
Spier, as representacoes de Cerbero e Heracles 
sao bastante populares e tem grande veiculacao 
nos vasos aticos do 3" quartel do seculo VI 
a.C.. Contudo, o Cerbero tricefalo e uma figura- 
cao mais usual na arte romana, aparecendo 
eventualmente na arte e literatura gregas onde 
predomina o'cerbero de duas cabecas. 

Apesar da popularidade da representa- 
cao de Cerbero, os autores nao fizeram um ca- 
talogo extensivo e o dividiram por tipo icono- 
grafico (Cerbero com uma, duas e tres cabecas) 
e por origem (grego, etrusco, romano). 

A par da popularidade das representa- 
coes de Cerbero, acha-se a de Circe (KIRKE) 
cuja figura, por um outro lado, cresce em com- 
plexidade por agrupar elementos provenientes 
de diversas esferas como a solar, ctonica e 
magica. Afora, tambem, ter no campo filosofi- 
co grego seu mito interpretado segundo as 
doutrinas neopitagoricas e neoplatonicas: os 
neopitagoricos e os neoplathicos viam no 
episodio em que Circe transforma os homens 
em animais uma mencao alegorica dametempsi- 
cose e relacionavam etimologicamente o nome 
de Circe a K i p q  (u ip~oc) ,  circulo; associan- 
do-no ao ciclo da reencarnacao ou ao ciclo do 
Universo. 

De acordo com a complexidade do cara- 
ter de Circe, o autor do verbete, Fulvio Canciani, 
fez um comentario criterioso das fontes textu- 
ais e fez, ainda, uma interessante divisao do 
catalogo na medida que as representacoes de 
Circe em documentacao de carater narrativo e 
de carater nao narrativo. 

Canciani ressaltou o fato de o inicio de 
uma documentacao iconografica nao coincidir 
necessariamente com a difusao do mito, pois 
Circe teve um papel de destaque na saga dos 
Argonautas embora antes do inicio das repre- 
sentacoes mitologicas na arte grega. 

Em relacao a Circe romana Marcel LeGlay 
organizou um catalogo pequeno, porem que 
demonstra as representacoes significativas da 
Circe romana que se diferenciam das figura- 
coes gregas, italiotas e etruscas em relacao ao 
esquema iconografico, apesar de tratarem do 

mesmo tema da transformacao dos companhei- 
ros de Odisseu. 

O mesmo criterio para a divisao do cata- 
logo feito por F. Canciani para Circe, encontra- 
mos no catalogo organizado por Yvette Morizot 
para as representacoes de KYTAIMNESTRA 
(Cliternnestra). A autora faz um comentario cui- 
dadoso a respeito das fontes literarias muito 
ricas que tratam do mito de Clitemnestra. 
Esquilo, Sofocles e Euripedes escreveram so- 
bre o episodio e todos sublinharam o momento 
da morte de Clitemnestra pelo seu filho Ores- 
tes. No verbete de Clitemnestra, como observa 
a propria autora, presenciamos as possibilida- 
des de encaminhamento dos estudos icono- 
graficos que, mesmo sendo essencilamente 
iconograficos, levantam problemas e conclu- 
soes interessantes no tocante as variacoes, 
influencias, prototipos etc. Como exemplo, ci- 
tamos as representacoes nas quais se renova 
o interesse dos artistas gregos pelas cenas do 
matricidio apos o aparecimento da trilogia de 
Esquilo, a Orestia de 458 a.C., que demonstra a 
influencia do teatro nas representacoes figura- 
das. 

Todavia, no seculo IV a.C. na Etniria, as 
representacoes das umas dao destaque a mor- 
te de Egisto e nao de Clitemnestra. As versoes 
iconograficas etruscas do mito de Clitemnestra 
diferenciam-se da tradicao literaria e compor- 
tam uma multiplicidade de elementos essenci- 
almente etruscos. 

Outro exemplo dos problemas e ques- 
toes advindos do estudo iconografico, presen- 
ciamos no verbete escrito por Odette 
Touchefeu-Meynier relativo aos Ciclopes 
(KYKLOPS, KYKLOPES). Touchefeu-Meynier 
comenta que desde o 111" milenio os selos cilin- 
dricos mesopotamicos trazem a figuracao de 
um personagem masculino com um olho so to- 
talmente aberto acima do nariz. Contudo, nao 
se pode fazer uma ligacao desses selos 
mesopotamicos com as representacoe gregas 
porque faltam as indicacoes iconograficas. 

A autora destaca, tambem, a discor- 
dancia completa entre as fontes literarias e os 
documentos figurados no que diz respeito ao 
olho dos Ciclopes. 

Em contrapartida, no verbete escrito por 
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Catherine Lochin acerca dos Laistrygones, um 
povo lendario de pastores antropofagos altos 
que foram encontrados por Odisseu, constata- 
mos a concordancia da versao literaria com a 
versao iconografica: a autora comenta algumas 
pinturas murais romanas de 30-40 a.C. que ilus- 
tram com precisao as viagens de Odisseu tal 
qual a descricao do texto da Odisseia. 

Ja o verbete que compete a Leda de- 
monstra a variedade e a abundancia das repre- 
sentacoes do mito de Leda, principalmente das 
que tratam dos episodios de Leda e o Cisne, 
Leda e o Ovo, Leda e os Dioscuros. Em Roma 
ha a popularidade do tema erotico da uniao de 
Leda com o Cisne figurado em objetos de ussos 
diversos. 

As belas representacoes de Leda e o 
Cisne equiparam-se as representacoes da 
LUPA, a loba romana que nutriu Romulo e 
Remo. Richard Weigel, organizador do verbe- 
te, fez um catalogo que reflete a grande diversi- 
dade de objetos em que a loba e os gemeos 
aparecem bem como a popularidade deste tema 
para os romanos, especialmente no periodo do 
Imperio. Como nao poderia deixar de ser, Weigel 
incluiu no catalogo a estatua de bronze da Loba 
Capitolina que traz os gemeos mamando. Estes 
gemeos foram acrescidos a estatua no seculo 
XVI de nossa era. 

A loba tornou-se um simbolo popular 
da alianca das provincias romanas e represen- 
tou, ainda, o simbolo da imortalidade pessoal, 
aeternitas, em contexto funerario. Este volume 
do LIMC apresenta uma outra divindade italica, 
MEFITIS, cuja iconografia original seguira uma 
estreita dependencia dos tipos gregos de 
Demeter-Ceres, Artemis- ore e Hera-Juno. 
Porem a autora do verbete, Rafaelle Mambella, 
nao explora muito as possibilidades da analise 
iconografica e seu comentario e pontual e sin- 
tetico demais. 

Outra divindade difundida nao so na 
Grecia como na Asia Menor, Dacia e Libano e o 
deus MEN. Deus da fertilidade e protetor da 
familia e dos tumulos e representado do seculo 
IV a.C. ao seculo IV d.C.. O catalogo organiza- 
do por Rainer Volkomer e variado, complexo e 
curioso, pois apresenta imagens e suportes 
diversificados. 

Agora, uma preciosidade que nos e 
ofertada neste volume do LIMC sao os calen- 
darios gregos e romanos inclusos no verbete 
MENESES. Aqui o autor faz um amplo comen- 
tario das fontes literarias e mostra um quadro 
com os atributos relativos aos meses. 

Mais uma preciosidade e o catalogo re- 
alizado por Erika Simone Gerhard Bauchhenss 
para o Mercurio romano e o Mercurio das pro- 
vincias romanas, respectivamente. 

Por sua vez, Susan Woodford preferiu 
fazer um catalogo seletivo no que compete ao 
Minotauro em respeito a extraordinaria abun- 
dancia dos vasos aticos e dos mosaicos roma- 
nos que figuram o Minotauro. 

Dentre os verbetes que se destacam 
pela abundancia da documentacao, incluimos 
o de Rainer Volkomer sobreMITHRAS. Voikomer 
esmerou-se no comentario das fontes literarias 
e epigraficas e organizou um catalogo extenso 
tanto como uma bibliografia de peso. 

Destacam-se, ainda, os verbetes para as 
MOIRAI, MOUSSAI, NABU, NARKISSOS e 
NIKE. 

Voltando aos personagens populares 
citamos o verbete de Noelle Icard Gianolia re- 
ferente as Nereidas. A autora aponta para a 
importancia das Nereidas na religiao popular, 
representadas abundantemente em toda sorte 
de objetos desde o Oriente e do seculo VI1 a.C. 
ao seculo XI de nossa era. 

Completando os personagens popula- 
res, segue-se o verbete para ODYSSEUS de 
Odette Touchefeu-Meynier. Neste verbete en- 
contramos um comentario extenso acerca das 
fontes literarias e dividido segundo os episo- 
dios da vida de Odisseu. A bibliografia foi or- 
ganizada por temas: Historia e Literatura, 
Iconografia, Estudos Particulares. 

O catalogo para Odisseu foi confeccio- 
nado de acordo com o episodio do mito e inclui 
documentos gregos, romanos e italicos. 

A autora esclarece que, por comodida- 
de da consulta, os paragrafos do catalogo fo- 
ram precedidos por um breve resumo do relato 
tal qual conhecemos hoje pelas fontes litera- 
rias mas esta disposicao nao implica na ideia 
das imagens servirem de ilustracoes do texto. 
Ao contrario, este procedimento permite ao lei- 
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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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BOWIE, A. M. Aristophanes: Myth, Ritual 
and Comedy. Cambridge:, Cambridge 
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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- 


