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Lira, mito e erotismo 

porem, quase nada restou deste, fato que constitui, devo reiterar, uma das ra 

oes para a relutancia quanto a inscri9iio na TIC; mas vale lembrar, como bem 

faz Scafoglio (2005, p. 125), que "tra9os unicos" da obra de Estesicoro "sc 

entreveem aqui e ali, com inesperada frequencia, na poesia e na arte grega c 
lati na". 

0 Fr. 223 Dav.: crimes e castigo na casa de Tindaro 

0 Fr. 223 Dav., de Estesicoro, era o mais longo de seu corpus ate as des

cobertas papiraceas p6s- I 960. Nele, leem-se cinco versos restantes de um poe

ma decerto muito mais extenso, preservados em cita9iio num esc61io a tragedia 

Orestes (v. 249), de Euripides, quando do anuncio da chegada de Menelau c 
Helena61 : 

HI\. ilKEI - TO TTIOTOV TOCE >.oywv eµwv oexov -

. EAEvT]V ayoµevos T PW'fKWV EK n1xewv. 

OP. 

HI\. 

'"'.- 1. 

Ei µovos EOW8T], µ0:;\;\ov av l,;T]AWTO) ~v · 

Ei o' OAOXOV ayETai, KaKoV EXWV TjKEl µeya. 

err foT]µov ETEKE Tvvocl:pews eis Tov \jloyov 

y i!vos 8vyaTepwv OVOKAEE) T' av' ' E>.>.aoa. 

Ele chega - aceita este penhor de minha fala -

trazendo Helena das mural has troianas! 

Or. Se e le se salvasse sozinho, mais invejavel seria; 

mas se traz a esposa, com ele vem um grande ma!. 

245 

250 

245 

o livro 11 da Eneida - com o qua/ a TIC muito se afina - , ligado a um "fi lilo mitico" do "mun
do grego pre-class ico". 

61 Tcxto grcgo para a lraged ia : West (1987). Traduyoes minhas. 
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Afrodite em Troia : o ciclo mitico revisitado em Estesicoro e lbico 

El. Notavel como alvo de critica ea ra9a de filhas que 

Tindaro gerou, e ingl6ria na Helade. 250 

Afi rma o esc61io an6nimo bizantino - posterior ao seculo VI d.C.62 : 

Estesicoro diz que Tindaro, sacrificando aos deuses, esqueceu-se de Afrodite; por 

nusu d isso, estando irada, a deusa fez das filhas dele bigamas e trigamas e desertoras de 

11111r ido. E tern um passo assim: [Fr. 223 Dav.]. E tambem Hesiodo: [Fr. 176 M-W]63
. 

Eis o fragmento de Estesicoro: 

ovveKa Tvvoapeoc 

pe{,;wv TIOKCx TiaCI 8EOtC µOVaC Aa8ET' i]moowpov 

Kvnp18oc- Keiva oe Tvvoapfov Kopac 

XOAWCaµEva 01yaµOVC TE Kai Tptyaµovc hi8e1 

Ka i >.mecavopac. 5 

..., porque Tindaro, 

um dia, sacrificando aos deuses todos, s6 da generosa Cipris 

se esqueceu; mas ela, irada , as meninas de Tindaro 

fez bigamas e tambem trigamas 

e desertoras de maridos . 5 

62 Ver Dickey (2007, pp. 31-4), sobre os esc61ios a Euripides. 

63 Traduyao minha; ed i9ao Schwartz (1887, p. 123): :Ln1crixop6s cprimv ws 6vwv Tois 6rnis 

TvvSc'xpEws 'AcppoSiTf]S EmAa6ETO' S16 6py1cr6Eicrav TT'jv 6Eov S1yc'xµovs TE Ka\ Tpt

yaµovs Ka\ AElljlCxVSpovs auTOV TCxS 6vyaTepas no1ficrm. EXEi Se ii xpfims OVTWS' [223 

Dav.I. Ka\ 'HcrioSos St [1 76 M-Wj. 
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E o de Hesiodo, pertencente ao Cata/ago das mulheres64 : 

[ ... ] Tfi1c1v OE cp1:\oµµE1oi]c 'AcppooiTTJ 

riyac ST] npoc IOOVC a ' KaKfit OE ccp. eµf3a:\e cpr1 µT] I. 

T1µ6:vopT] µEv ETTEIT
0 

"Exeµov TTpo:\rnovc . ef3ef3r1KEI, 

'(KETO o' Ee <Dv:\fia <plAOV µaKapECCI 8eoic1v· 

WC OE K:\vTaµvilcTpT] <npo>:\rnovc' 'Ayaµevova oTov 5 

Aiyk8w1 napEAEKTo Kal E'i:\no XEipov' CxKOlTTJV· 

WC o ' ' EAEVT] i\1cxvvE Mxoc i;av8ov MEVEAaov 

[ ... ] mas a amante dos sorrisos, Afrodite, 

ap6s ve-las, com elas irou-se e lanc;:ou-lhes ma fama. 

Entao Timandra, tendo deixado Equemos, fugiu, 

e chegou a Fileu, caro aos venturosos deuses; 

e assirn Cliternnestra, lendo deixado o divo65 Agamemnon, 5 

deitou-se corn Egisto e tornou urn socio de leito pior; 

e assim Helena envergonhou o leito do loiro Menelau ... 

Nos versos 249-50 da tragedia, a violenta fala de Electra sobre a prole de 

Tindaro e motivada pela vinda de seus tios, Menelau e Helena - esta "um 

grande mal" (v. 248), di z Orestes. Electra finda seu discurso com uma dura 

frase de condenac;:ao a todas as Tindaridas, em termos contundentes (vv. 249-

50): abrindo-a, episemon e palavra-chave, pois destaca entre as demais a "rac;:a" 

(genos, v. 250) de filhas de Tindaro sobre a qual se apli cou uma "marca", um 

"sinal" - diz o termo literalmente; tal marca, porem, e negativa, porque acar

reta a essa estirpe "critica, cens ura" (ps6gos); a lem disso, essa "rac;:a de filhas" 

64 Os fragmentos dcssc poema siio sempre por mim traduzidos. Quanto ao 176 M-W, Most (2007, 
Fr. 247) o exc lui do Cata/ago e o inscrc em "Outros fragmcntos". 

65 Vivante (1982 , p. 129): epitetos como este (dion) marcam o parentesco entre deuses e her6is. 

Nos 5-6, a degrad a~iio e ev idente entre Aga memnon e Egisto, cuja vi leza acentua o crime de 
Clitemnestra. 
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c dysklees (v. 250), adjetivo ampliado na tragedia, porque seu sentido se espa

lha pela Grecia (an' Hellada), e grave, porque tal qualificativo, cujo cerne e 

o kleos ("gl6ria do nome", KAfos)66
, extirpa das Tindaridas a reputac;:ao, algo 

terrivel numa sociedade que, como a grega antiga , se pauta pela "cultura da 

vergonha" - na expressao de que se vale Eric R. Dodds, em Os gregos e o 

irracional (1988, p. 26) - diante da exposiryao publica. Note-se que a fala de 

Electra ecoa na voz do pr6prio Tindaro (vv . 540-1), adiante no texto de Euri

pides: "Eu, em todas as coisas , sou um homem venturoso,/ exceto quanto as 

lilhas: nisso nao sou feliz"67
. 

No cenario da tragedia, nao se menciona o nome de Leda, mulher de Tin

daro - tambem ausente nos fragmentos de Hesiodo e Estesicoro - , recaindo 

a enfase geneal6gica das Tindaridas sobre o pai , certamente em virtude de 

dados hierarquicos e, talvez, de uma relac;:ao mais direta entre Tindaro e a fi

xaryao da fama de suas filhas ; dai a citaryao, no esc61io a tragedia, dos versos 

estesicoreus e dos hesi6dicos. Tambem esta ausente Afrodite, cuja menryao 

explicita seria, todavia , desnecessaria, tao implicada esta e la nas narrativas 

miticas da casa de Tindaro. Diferentemente, a deusa esta presente qual agente 

dos eventos que desgrac;:am as Tindaridas tanto no poeta magno-grego quanto 

no be6cio, ambos a marcarem, como Euripides , a ideia da ma reputaryao que, 

nos dois primeiros, resulta da intervenc;:ao de uma irada Afrodite. 

Nao ha no Fr. 176 M-W, que fa la do crime de adulterio das irmas Timandra, 

Clitemnestra e Helena68
, referencia ao assassinato de Agamemnon pe la segun

da, nem ao rapto da terceira por Pa rise a fuga de ambos para Troia - eventos 

conhecidos desde a epica-homerica, pelo menos (fl. 111 , 443-5; Od. I, 32-43). 

E a primeira Tindarida nele nomeada, ao contrario de suas irmas, e uma fi gu

ra obscura, que vemos noutro fragmento hesi6dico do Cata/ago das mu/heres , 

este bastante emendado (23(a) M-W): 

66 Tratarei mais det idamente do conceito de kleos ao estudar o Fr. S 15 1 Dav., de ibi co, adiante. 

67 eyw OE TCxAAa µaKapios 1TE<j>VK 0 6:vfip,/ irAi]v Eis BvyaTEpas· TOVTO 8' OUK EVOmµovw. 
68 Para as Tindaridas, vcr Gantz ( 1996, pp. 180-3, 3 18-28, vo l. I; pp. 664-86, vol. 2). 
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fi µev [Tvvoapfov 8aA.Epov A.ExoJc Eicavaf3aca 

/\fioTJ .e[vTTAOKaµoc iKEATJ q>afrc]1 CEAi]VT]C 

yEfvaT[o T1µc'xvopT]v TE KA.vTaiµi]cTp]T]v TE [3own[1v 

©vf..9[VOT]V 8' i') ET80c epfiptcT' a8av)clTT]lCl. 

Ela, subindo [ao leit]o [vigoroso de Tindaro] -

Leda, de b[elas mechas, sfmil aos raio] s da lua -

gero[u Timandra e Clitemnest]ra de olhos bovinos e 

Filp[noe que em beleza di sputou com as imo]rtais. 

JO 

JO 

Nesse passo do poema cujo " principio organizacional e geneal6gico, em 

termos das maes dos her6i s, que se uniram a pais divinos"69, Tindaro e Leda 

siio os pais de Timandra, Clitemnestra e Filonoe, sendo omitido o nome de 

Helena, que, como na tradiyao epico-homerica, ea filha de Leda e Zeus criada, 

e nao gerada, pelo rei de Esparta70
• Adiante, no mesmo fragmento , Hesiodo 

diz que Filonoe, ainda virgem, foi tornada imortal por Artemi s; Clitemnestra 

desposou Agamemnon e gerou lfimedes (lfigenia, noutras tradiy6es) - sacrifi

cada a Artemis pelos aqueus na partida para Troia e pela deusa imortalizada -, 

Electra e Orestes, que mata a mae para vingar o assassinato de seu pai por ela 

perpetrado. Sobre Timandra, ele conta (vv. 31-5) : 

T1µavOpT]V o ' "ExE1µoc 8aA.EpTJiV TTOti]caT' CxK10lTlV, 

cc nc'xcT]c TEy[elJc f)o ' 'ApKaOfT]c] noA.vµfiA.ov 

69 Most (2006, p. I). 

70 Ver Gantz ( 1996, pp . 318-9, vo l. I), que recorda que num esc61i o a Pindaro (Ode nemeica ,\ 
S-M) sc afirma que Helena e, no Catalogo, filha de Zeus com uma Oceanida (Fr. 24 M-W): 

logo, Leda e Tindaro seriam seus pais adoti vos. Esse cenario "parece du vidoso, dado o prin 

cipio gcnea16gico (deuses e mulheres mortai s) em que o Catalogo opera", nola Gantz; o cs 

co liasta pocle tc r-se enganado e tcr tido outro poema cm menle, ou suas palav ras podcrn 1c1 
sido adullcradas. 
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aq>vE1oc fivac[c E, q>fA.oc µaKapEcc 1 8J.eo[l]c;: iv· 

fl oi /\a6ooKoy µ[EyaA.i]Topa no1µev]c;x A.awv 

y]Efva[8]' VTTOOµT][8Ei'ca 016:] xpvcfiv 'AqipoofTT]V 

E Equemos fez de Timandra sua vigorosa esposa, 

ele que, sobre toda Te[geia e Arcadia] de muitas ovelhas, 

reinava, pr6spe[ro e caro aos venturosos d]eu[s] ~ s ; 

ela [g]ero[uj La6doc9, de g[rande cora9ao, pasto]~ de 

homens, subju[gada gra9as] a aurea Afrodite [ ... ] 

35 

35 

lsso e tudo o que se sabe sobre Timandra, alem do que nos diz o Fr. 176 

M-W. Retomando seus dois primeiros versos(" [ ... ] mas a amante dos sorrisos, 

Afrodite,/ ap6s ve-las, com elas irou-se e lanyou-lhes ma fama"), tres detalhes 

devem ser observados. 0 primeiro ea contraposiyao semantica entre o epiteto 

philommeidJs (v . J) da deusa ea forma verbal que indica seu estado emocio

nal, egtisthe (v. 2) : a deidade, a quern sao caros os sorrisos, surge tomada pela 

ira. 0 segundo e que a natureza do crime comum as tres esposas , 0 adulterio, 

bem se coaduna com o que normalmente indica o uso de philommeides para 

A frodite: contextos er6ticos71
• 0 terceiro e a relayao de anterioridade entre ver 

c irar-se, fixada no verso 2 pela forma verbal de partidpio aoristo prosidousa, 

que nomeia o primeiro ato , combinada a de indicativo, que nomeia o segundo. 

Uma pergunta ora se imp6e: qual a causa da ira da deusa? 0 que viu nas 

Tindaridas que a encolerizou - na verdade, do ponto de vista do leque seman

tico de egasthe (v . 2), nela gerou um misto de ira, inveja e ciume - e que a 

fora la1iyar sobre elas, como puniyao, "ma fama" (v. 2)? 0 fragmento nada diz; 

podc-se, no entanto, pensar em tres eixos de resposta: as moyas sao belissimas 

l' disso se orgulham em demasia - elas e/ou seus pais; superando as mortais 

~·111 beleza, as moyas rivalizam com Afrodite, incorrendo em hybris que chama 

1 puniyao divina (tis is); seus pais desdenham da deusa para enaltecer, alem 

11 Ver cstudo do cpitclo em Boedeker ( 1974, pp. 20, 24-5, 33-4) c Ragusa (2005, pp. 278-82). 



da mcdida, a bclcza das filhas e, com isso, comclcm IJJi/}l'is quc sera punida . 

Nos lrcs eixos, arliculam-se as ideias de beleza c jactancia, inescapaveis aos 

olhos e ouvidos divinos - muito menos aos da mais bela deusa do Olimpo, 

A frodite 72
; o problema e que, ate onde se pode afirmar, s6 uma Tindarida 

sc destaca acima de todas as mortais portal atributo, Helena, cujo estatuto 

semidivino - apropriado a quern desfila uma beleza tamanha que se torna 

terrfvel - se pressupoe em sua genealogia. Nao ha , portanto, como respon

der a indaga9ao motivada pelo Fr. 176 M-W, de Hesiodo. 

De todo modo, esta traz a tona um culto espartano de Afrodite digno de 

nola. Pirenne-Delforge ( 1994, pp . 199-204) aborda esse cu Ito, de Afrodite 

Morpho, "Bela"73, seguindo de Pausanias (Ill, XV, I 0-1) a descri9ao de duas 

cstatuas da deusa num " templo antigo" (vao) c'xpxalo)) seu, numa pequena 

colina ainda nao identificada : 

Dos templos que conheyo, s6 neste ha tambem um outro andar construido, o san

tuario da Bela [Morph&] . "Bela" e um epiteto de Afrodite, e eta [sua imagem] esta 

sentada, portando um veu e correntes em torno dos pes . Conta-se que Tindaro colocou 

as correntes, comparando-as as travas da fidelidade das mulheres a se us c6njuges. 0 

outro relato, de que Tindaro se vingou da deusa com as correntes, pois de Afrodite veio 

o que levou suas filhas a desgrac;:a, este nem por um momento admito; pois seria intei

ramente tolo esperar castigar a deusa fazendo uma fi gurinha de cedro e nel a colocando 

o nome "Afrodite"74 . 

72 A ide ia da jactiincia - fontc de terriveis castigos - pela bcleza de morta is indevidamente 

comparadas a deusas faz lembrar relatos miticos como os de Medusa e Andromeda - csta, vi

tima da imprudenci a das palavras de seus pai s, Cefeu e Cass iope; aq uela, de sua arrogiincia . Ver 
Gantz ( 1996, pp. 303-9, vo l. 2). 

73 Pirenne-Del fo rge ( 1994, p. 20 I) segue a ctimolog ia ma is segura para o termo, segundo Chantrai

ne (verbete µopqn]), que o entende como derivado de morph€, cujo signifi cado e, sinteti za Pi 

renne-Delforge, "a forma no que e la tern de harmonioso, logo, a beleza" . 

74 Traduyao minha; em grego (Jones e Ormerod, 2000) : vawv OE wv oToa µ6v~ TOUT~ Ka\ 

vmpc;Jov cIAAO br~KOOOµT)TOI Mo pcpovs iep6v. ETTlKATJOIS µl: v oi) Tfi s . AcppoOiTTJS 
EOT\v ii Mopcpw , K08TJTOI OE KaAUTTTpav TE exouoa Ka\ TTl~Oa s TTEp\ TOlS TTooi · TTE
p18elvai OE oi Tuvoapewv Tas TTEOas cpaolv cicpoµo1ovvTa TOlS oeoµols TO ES TOVS 
OUYOIKOVYTas TWY YVYOIKWY f3€(3aiov . TOY yap oi) ETEpov Aoyov, ws TDY 8eov TTE -
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lmporla nolar a dupla rcpeti9ao do epileto, frisando a beleza de Afrodite 

como o que a singulariza no culto; o "veu", tipico das noivas e signo da cas

tidade75 ; as correntes que prendem a deusa pelos pes e sua vincula9i'io, de um 

lado, a fidelidade conjugal e, de outro, a vingan9a de Tindaro contra ela, pela 

vcrgonha que se abateu sobre as filhas. Cabe salientar, ainda, o fato de que a 

imagem de Afrodite Morpho e uma "figurinha de cedro" (kedrou ... zoidion), 

ou seja, um pequeno x6anon (~6avov), simples estatueta de madeira indica

liva da antiguidade do cul to, conforme enfatizei no capitulo precedente, a qual 

se refor9a no adjetivo do templo "antigo" (arkhafos) da deidade. 

0 santuario a Afrodite Morphi3 e, pois, antigo - arcaico, decerto, sublinha 

Pirenne-Delforge ( 1994, p. 199) - e guarda uma representa9ao iconografica 

(mica da deusa, explicada por duas tradi96es miticas opostas. De acordo com 

a primeira, deve ser entendida como simbolo da "fidelidade das mulheres a 

seus c6njuges"76. Preferida por Pausanias, essa explica9ao e positiva : Tindaro 

cultua como " Bela" uma deusa fundamental ao casamento que s6 se consuma 

plenamente com a uniao sexual, mas, ao mesmo tempo, perigosa para sua 

estabilidade, pois o desejo pode levar as esposas ao adulterio. Em sua imagem, 

ele marca algo necessario a atra9ao masculina - a beleza das virgens (par

thenoi) , inclusive de sua prole - e algo que deve ser - mas nao sera para 

suas filhas - pr6prio do comportamento das esposas: a fidelidade conjugal. 

Para Helena, a beleza terrivel de que seu nome e sinonimo sera, justamente, a 

p6lvora cujo rastro levara ao adulterio. Logo, a beleza acorrentada de Afrodi

te na velha estatueta recorda a beleza acorrentada de Helena no casamento com 

oms ET1µwpe1To 0 Tuvoapews , yevfo8ai Tals 8uyaTpamv ES 'AcppoO lTTJ S i)yovµE
vos TO OYElO TJ , TOVTO OVOE apxi)v rrpoo(eµal' i'jv yap oi) rravTaTTaOIY EUTJ8Es KEOpou 
TTOITJOOµEYOY sc1:>01ov Kal ovoµa 'AcppoOlTTJY 8eµevov EATTlSEIY ciµvveo8ai TDY 8e6v. 

75 Ver Segal (197 1, p. 50), em ana li se ao "veu" (kr£demnon, Kpi)oµevov) de Andromaca (//. XX ll , 
470), presente de Afrodite a noiva . Ver ainda Redfield (1982, pp. 157 e 196) e Ragusa (2006, 

pp. 51-2) . 
76 No texto grego (n. 79), a fidelidade tern por origcrn as mulheres, indica morfologicamcntc o 

genitivo (tbn gynaikbn), e corno destina<;ao os maridos (es toils synoikountas), di z a constrw;:ao 

sintatica cm que a prcposic;;ao es se assoc ia a terrnos no caso acusativo. 
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lira, mito e erotismo 

Menelau. Mas para ambas provam-se inuteis as correntes - o culto de Tin

daro a Afroditc nao sera eficaz. 

Ja conforme a segunda explicac;:ao, desacreditada por Pausanias, as corren

tes simbolizam uma representac;:ao negativa de Afrodite: sao tidas como um 

castigo a ela imposto pelo rei , uma vez que, a partir da deusa - diz o genitivo 

ex Aphrodites - , se deu a desgrac;:a de suas filhas , imagens da "vergonha" 

(oneide). 

Vistas as duas explicac;:oes, Pirenne-Delforge ( 1994, p. 20 I) lembra que um 

esc61io ao poema de Licofronte (seculo IV a.C.), Alexandra (v. 449) - mon6-

logo dramatico centrado na guerra de Troia - , atribui a um legislador lace

demonio a realizac;:ao do x6anon de Afrodite Morpho para simbolizar "a reti

dao das parthenoi" OU sua obediencia a deusa77• Considerando que sobretudo 

em Esparta "a puberdade das meninas era condic;:ao sine qua non da passagem 

ao estatuto de esposa, dada a estreita relac;:ao entre casamento e procriac;:ao", 

Pirenne-Delforge ( 1994, p. 20 I) conclui que o relato de Pausanias 

[ ... ] poderia fazer referencia a uma estrita regulamentac,:ao da sex ualidade das me

ninas, destinadas ao papel de esposas e maes. 0 dominio matrimonial evocado pela 

estatueta seria confirmado pelo contraexemplo da adultera Helena ao qua I igualmente 

poderia remeter, no piano do aition [da causa, ah1ov], a estatueta de Morpho. 

Quanto ao "veu" (kalyptran) da estatueta de Afrodite, Pirenne-Delforge 

( 1994, p. 202) anota que, "muito ma is do que um motivo ctonico, seria igual

mente uma referencia a transic;:ao de parthenos a esposa"; de fato, "no casamen

to grego em geral'', diz ela, "o 'retirar o veu' - avaKaAv~tS [anakalypsis] -

da jovem casada fazia parte integral da cerimonia nupcial "78
• 0 veu, sugere 

(p. 203), "significaria talvez, portado por Morpho, a obscuridade e o desconhe

cimento dos noivos, caracteristicos de seu encontro sexual". 

77 Sobrc os csc61 ios a Licofronte, ver Dickey (2007, p. 65). 

78 Ver Carson (1990, pp. 160-4) para o veu ea cerimonia de sua retirada. 
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Por fim, no que concerne aos pes acorrentados de Afrodite Morpho, 

Pirenne-Delforge (1994, pp. 203-4) ressalta a dificu ldade de entender as esta

tuas acorrentadas, motivo para o qual nao ha, "na hist6ria, nos ritos'', uma 

explicac;:ao " univoca, tampouco simples"; "seu significado, desde a epoca clas

sica", era alvo de "justificac;:oes moralizantes e sempre redutoras", diz ela, 

lembrando nos mitos gregos casos de deuses acorrentados - os Titas vencidos 

por Zeus (Teogonia, vv. 718-30); Afrodite e Ares presos em adulterio a cor

rentes feitas por Hefesto, marido traido (Od. VIII, 266-305) - , que, todavia, 

"nao sao de ajuda nenhuma quando se trata" das imagens em santuarios. 

Seja como for, a corrente nos da a ideia da forc;:a , da imposic;:ao de alguem 

sobre algo ou outro alguem a ser contido. A beleza e um bem para as meninas, 

sobretudo as puberes, pois atrai os olhos de seus jovens futures maridos, mas 

pode leva-las a desvios passiveis de punic;:ao, pois as torna capazes de suscitar 

o desejo em olhos outros que nao os de seus maridos. Assim, o acorrentar da 

be leza, prerrogativa de Afrodite, na estatueta cultual da deusa Morpho - que 

nao prima pela fidelidade , mostram OS poetas desde a Odisseia - , e uma ten

tativa simb61ica de Tindaro, inserida no ambito mitico-religioso, de controlar 

o que e um bem e um mal. E ninguem melhor do que a deusa e Helena, per

sonagem das ma is coladas a sua imagem, para corporificar essa visao ambigua 

da beleza feminina. 

Vale lembrar que Helena, ela mesma deusa proeminente em Esparta
79

, era 

la retratada qual "esposa fiel de Menelau'', anota Carlo Brillante, em "Elena 

di Troia" (2002, p. 55), o que favoreceria a primeira explicac;:ao de Pausanias 

para a representac;:ao de Afrodite Morpho. Como no culto desta, Helena regia 

79 Ver Cerri (1993, pp. 333-5) e Brillante (2002, p. 39), que nota que, desde a Odisseia (IV), Espar

ta e a cidade de origem de Helena, pois e la que a vemos junto a Menelau (p. 43). Todavia, a 

heroina ep ica difere da espartana por scr esta uma deusa; Pausanias (111 , XIV-XV) fala de um de 

seus santuarios, lembra Brillantc (2002, p. 43), que "se destinava as competi9oes juvenis e its 

cerimonias de carater inic iatico, das quais participavam jovens de ambos os sexos''. lsso esta 

marcado na Lisistrata (vv. 1.314-5), de Arist6fanes, em que lidera o coro de meninas na da119a: 

"A guia ea Filha de Leto, I casta condutora de coros, muito bela" (ayfiTOI o' 6: /\i]oas nais 
I ayva xopayos ElllTpEni]s .). Tradu91lo: Duarte (2005), com base na edi9ao de Henderson 

(2002). Este diz, sobrc o cpitcto "casta", que dcve se rcmeter a seu papel de "deusa-virgem do 

culto cspartano" (p . 218). Pora os cultos de llclcna na Grecia: Brillantc (2002, pp. 43-58). 
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"a iniciac,:ao das meninas ea consagrac,:ao de sua beleza nas bodas'', observa 

Christiane Bron, em "Helene sur les vases attiques" (1996, p. 298), vinculando

se ao triangulo da existencia das parthenoi. 

Do ponto de vista mitico, a primeira explicac,:ao para o culto de Afrodite 

Morphi5 subentende que os crimes da prole de moc,:as de Tindaro pertencem 

ao futuro; a segunda, que ja se concretizaram, o que justifica a tentativa de 

vinganc,:a do pai contra Afrodite. Ha nessas explicac,:oes uma relar,;ao direta 

entre Tindaro, o comportamento de suas filhas como esposas e Afrodite. Na 

primeira, tat relac,:ao nao deve permitir a concretizac,:ao dos crimes que as Tin

daridas potencialmente podem vir a cometer; pensando nisso, Tindaro honra 

e cultua a deidade. Na segunda, tal relac,:ao ja se firmou justamente pela reali-

ac,:ao dos crimes que lanc,:aram na vergonha os nomes das filhas de Tindaro. 

No Fr. 176 M-W, de Hesiodo, os crimes resultam da ira de Afrodite provo

cada pela visao das filhas de Tindaro - Timandra, Clitemnestra e Helena; no 

Fr. 223 Dav., de Estesicoro, de um crime do pr6prio Tindaro contra Afrodite 

que ira puni-lo atraves de suas filhas. 0 triangulo pai- filhas- deusa, firmado 

para Afrodite Morphi5, esta amarrado. 

0 fragmento de Estesicoro 

Nao destoa o Fr. 223 Dav. dos esquemas metricos caros ao poeta; sao qua

tro versos datilico-epitritos (ou datilico-liricos) e um (v. 3) trimetro trocaico 

cataletico80
: 

2 

3 

4 

5 

-uu-uu-

--uu -uu-u -uu-uu--

-u--1-u-ul-u

u-uu-uu-ul-uu-u-u 

-uu-uu 

80 Ver Gerber ( 1970, p. 152). 
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Alem desta, que e, na verdade, uma diferenr,;a de generos poeticos, outra 

grande distinc,:ao entre os fragmentos de Estesicoro e de Hesiodo citados no 

esc6lio ao Orestes consiste na figura de Tindaro como gerador da prole de 

meninas, logo, de Helena - tal qual, alias, na tragedia, mas nao no fragmen

to hesi6dico, que segue a genealogia epico-homerica81
• Outra ainda igualmen

te relevante ea ausencia dos nomes das filhas de Tindaro no primeiro. Outra, 

enfim, ea alusao geral aos crimes das inominadas filhas de Tindaro em Este

sicoro, cujos maridos ou amantes nao adentram a cena preservada. 

Ambas essas distinr,;oes siio notaveis. Talvez no corpo maior da canc,:ao 

de Estesicoro, os nomes das meninas, a designar,;ao de seus crimes, os nomes de 

seus maridos e amantes tenham sido explicitados; mas isso niio seria necessario, 

dado que a familiaridade da audiencia com o mito estava tipicamente pressu

posta na composic,:ao oral. Mas o que provoca os crimes das mor,;as? Eis urn 

ponto de contato entre o Fr. 176 M-W, de Hesiodo, e o Fr. 223 Dav., de Es

tesicoro: em arnbos, a ira de Afrodite ea mola propulsora das desgrar,;as que 

recaem sobre as filhas de Tindaro, cujos crimes sao cometidos pelos desig

nios da deusa e guardam as marcas fundamentais de sua esfera de atuar,;ao, 

assumindo um carater punitivo. Mas ha em Estesicoro uma causa definida 

para a c6lera divina (vv. 1-3). 

0 fragmento mostra Tindaro "sacrificando" (v. 2) em oferenda, como in

dica a forma verbal de rhezo (pE{,;w), que, "frequente em Homero" - veja-se 

a cena ritual descrita na Jliada (II, 400) - e usada em sentido absoluto no 

verso estesicoreu, e "tecnica no sentido sacrificial", anotam Enzo Degani e 

81 Ver 11. (Ill , 199, 418, 426) e Od. (IV, 184, 219; XXlll , 218). Gantz (1996, p. 318, vol. 1) nota: "Nem 

Leda, nem Tindaro sao meneionados na lliada, embora Helena nos diga que uma mcsma mae 

pariu Castor, Polideuces e ela mesma [Ill , 236-8]". Kirk (2004, pp. 299-300) observa: "O desen

volvimento da narrativa dos filhos de Leda e Tindaro e complexo. Entre eles, os dois irmiios 

eram conhecidos como Di6scuros s6 a partir do seculo V a.C., ou pelo menos e isso que as 

evidencias indicam. [ ... ] A tradic;;iio homerica decerto sabia que a pr6pria Helena tinha sangue 

divino [ .. . ]". Saliento que, na Odisseia (Xl , 298-300), Tindaro surge como pai apenas dos ge

meos, muito diferentemente do que se passa no precario Fr. 23(a) M-W, de Hesiodo, ja visto, 

cm que cle e pai de Timandra, Clitemnestra e Filonoe, e 111esmo do Fr. 223 Dav. , de Estesico

ro, cm quc 6 pai de u111a prolc de filhas. 
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Gabriele Burzacchini, em Lirici greci (1977, p. 301). Tai oferenda destina-se 

"aos deuses todos", exceto Afrodite, a (mica deidade de quern Tfndaro "se 

esqueceu". Eis o crime de impiedade - asebeia ( aoe!3eta)82 
- pelo qua! ele 

sera indiretamente castigado, pois Afrodite, "enfurecida", ira se voltar nao 

contra o pai, mas contra suas filhas, vitimas mais frageis, sobre as quais se 

abaterao os crimes de adulterio e abandono dos lares83
. 

A puni<;:iio de Afrodite a um mortal irreverente atraves de vitimas inocentes 

a ele ligadas - e, por isso, usadas instrumentalmente - traz a mem6ria a 

puni<;:ao vingativa da deusa advinda na tragedia Hipolito, de Euripides. Neta, 

o criminoso, do ponto de vista de Afrodite, e o her6i-titulo; o instrumento para 

sua puni<;:ao, Fedra e sua devastadora paixao exatamente pelo jovem H ip61 ito, 

filho bastardo de Teseu, conjuge da rainha - paixao esta lan<;:ada pela deusa. 

No pr61ogo (vv. 1-120), o terrivel mon6logo de Afrodite (vv. 1-57) deixa claros 

a triangula<;:ao e o uso que fara de Fedra; dele cito alguns trechos: 

[ .. . ] µ6voc noA1Twv Tfjcoe yfjc T poi;;nviac 

AEyEt KOKlcTTJV OatµOVWV lTE<pVKEvat · 

c'xvaivnai OE AEKTpa Kou '+'ave1 yaµwv , 

<Doif3ov o' CxOEA<priv "ApTEµtv , 1'.toc KOPTJV, 

Ttµiit, µeylcTTJV OatµOVWV r']yovµEVOC , 

x>.wpav 8' c'xv ' VATJV nap8evw1 svvwv c'xel 

KVclV TOXElatC 8fjpac ESatpEl X80VOC , 

µeil;;w f3poTEiac npocmcwv 6µ1Aiac . 

TovT01c1 µev vvv ou cp8ovw· Ti yap µe aei; 

Cx o' Elc eµ' r'JµapTTJKE TlµWpTJCOµat 

· lnnot.vTov ev Tf\10 ' r'Jµepai · [ ... J 

82 Ver Burkert ( 1993, pp. 520-4) para essa ideia. 
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83 Nomeia esse crime no verso 5 o adjetivo lipesanoras , hapax de /eipsandrous (AEtljl<'xvopovs , de 

/eipsandros, AEllJIOVopos). Ver Lavagnini ( 1953, p. 198; 1• ed.: 1937), Campbell ( 1998, p. 260; 

1• ed.: 1967) . 
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[ ... ][Hipolito] e 0 unico, entre OS cidadaos desta Trezena, 

a dizer que, dos Numes, eu sou o pior; 

o leito ele recusa, evita o casamento. 

A irma de Febo, Artemis, filha de Zeus, 

ele venera, e conta entre os maiores Numes. 

Unido a Virgem, sempre, na verde fl oresta, 

com ageis caes extermina os animais selvagens, 

em convivencia alta demais para um mortal. 

Disso nao tenho ciume - por que teria? 

mas pela falta contra mim vou me vingar 

de Hipolito, ainda hoje . [ ... ] 

[ ... ] \ooiica <Daiopa Kapoiav KOTEcXETO 

epWTl OElVWl TOlC eµoic f3ovAevµac1v . 

Kat np'tv µEv U.8eiv TTJVOE yfjv T pol;;riviav, 

nhpav nap' auTriv CTaAAclOOC , KOTOl.jJlOV 

yfjc TfjCOE, vaov Kvnp18oc eyKa8elcaTO, 

epwc ' epwT' EKOl"}µOV , [ .. . ] 

[ ... ] Fedra, viu-o [Hipolito] , e um violento amor 

tomou-lhe o cora9ao, segundo o meu desejo. 

E, antes ainda de vir aqui , a Trezena, 

junto ao proprio rochedo de Palas, visive\ 

desta terra, um templo dedicou a Cipris, 

ardendo pelo amor ausente ; [ ... ] 

Kat TOV µEv r']µiv no:\eµ1ov veaviav 

KTEVEl naTriP c'xpaic IV O:c 6 lTOVTIOC 

avas CToce1owv wnacev 8ncei yepac , 
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µTJ8i:v µcCTaiov eic Tp\c ev~ae8ai 8ew1· 

ii 8' EVKAEi]e µi:v al.I.' oµc.ue clTTOAAVTat 

<Daicppa· To yap Tfje8' ov rrpoT1µfiec.u KaKov 

TO µiJ ov rrapaexelv Tove Ef.IOVe ex8pove Ef.10t 

8iKTJV ToeavTTJv wen µ01 Kai.we exe1v. 

E entao, este rapaz que me declara guerra, 

a maldiyao paterna o matara: do rei 

dos mares, Poseidon, Teseu obteve a graya 

de tres pedidos a que o deus atenderia. 

Havera gl6ria - e no entanto ela morre -

para Fedra: nao e pensando em seu mal 

que renuncio a aplicar ao inimigo 

uma justiya que me traria vantagens. 

50 

45 

50 

Esses excertos mostram como Afrodite percebe a rela9ao homens- deuses, 

o erro de Hipolito, sua puni9ao na qual Fedra, embora reverente a deusa, nao 

sera por e la poupada, ja que e instrumento imprescindivel. Note-se que a natu

reza da conduta deste, casto bastardo que renega, significativamente, a uniao 

sexual e tudo o que a ela se liga, incluindo Afrodite, define a natureza de sua 

puni9ao resultante da paixao erotica de sua madrasta por ele (vv. 24-57) - pai

xao esta lan9ada pela deusa no peito de Fedra. E que o erro de Hipolito consis

te nao somente na rejei9ao a deusa ea seu universo, mas na recusa consciente 

a prestar-lhe a devida reverencia , enquanto a Artemis, antitese de Afrodite, 

esmera-se em ofertar honrarias. Ele erra ao praticar a abstinencia radicalmen

te, afastando-se do que seria a conduta esperada de um jovem, e erra princi

palmente ao converter essa escolha em ataque a deusa que rege o enlace se

xual. l sso se explicita no discurso de Afrodite (vv. I 3-22) e nas atitudes do 

jovem que, demasiado orgulhoso de sua pureza, desdenha da imagem da deu

sa, devotando-lhe nada alem de desprezo - imagem esta, diga-se, postada ao 

I ado da de Artemis, as portas do palacio de seu pai , Teseu (vv. 73-120). 
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Para entendermos a gravidade desse erro, ha que atentarmos para o fato de 

que, esclarece Burkert (1993, pp. 421-2), o politeismo significa que 

( ... ] varios deuses sao adorados nao s6 no mesmo local e ao mesmo tempo, mas 

tambem pela mesma comunidade, pelo mesmo individuo. E o seu conjunto que cons

titui o mundo dos deuses. Por muito que um deus se preocupe com a sua "honra'', ele 

nao disputa com nenhum dos outros a sua existencia, pois eles sao todos "seres eter

nos". Nao existe nenhum deus "ciumento" como na crenya judaico-crista. Fatal e 

apenas o caso em que um deles e ignorado. 

Essa ideia, pode-se concluir, subjaz tanto ao Hipolito quanta ao Fr. 223 

Dav. , de Estesicoro, em que o crime de omissao impia de Tindaro se mostra 

agravado no contraste que o poeta instaura (vv. 2-3) entre sua a9iiO e o epiteto 

de "Cipris" - denomina9ao equivalente a "Ciprogenia", usada no aqui visto 

Fr. S 104 Dav., tao frequente quanta o nome "Afrodite", desde a lliada e no 

contexto mitico troiano: epiodi5rou, de epi6di5ros ("generoso, afetuoso'', 

rpn6oc.upos) . Tai adjetivo, antes dessa ocorrencia, aparece so uma vez, na 

!liada (VI, 25 1 ), para uma figura inteiramente oposta a Afrodite: Hecuba, rai

n ha de Troia, "mae todo-amorosa" ou, mais literalmente, "generosa [ ... ] mae" 

(i]m6oc.upos [ ... ] µfin1p ), que vem ao encontro de seu filho Heitor, recem

saido da luta, para pedir-lhe que fa9a sacrificios a Atena em pro I dos troianos, 

para chamar de volta a guerra Paris e para rever sua esposa e seu bebe, An

dromaca e Astianax. Nesse contexto, a qualifica9ao da rainha pode ter sido 

escolhida " para fazer soar a nota condolente"84 dos encontros de Heitor com 

seus familiares que so o terao novamente entre si ja morto. 

Considerando tal ocorrencia de epi6di5ros, dificilmente parecera aceitavel 

uma avalia9ao como a de Aloni (I 994, p. 99, n. 66), para quern o epiteto que 

"significa literalmente 'que da docemente, amavelmente"' nao passa, em Es

tesicoro, de tipico adomo "de todo independente do contexto - Afrodite e 
tudo menos amavel e doce - , que exprime uma caracteristica generica ou 

84 Kirk (2005, p. 194), em comentario ao verso da /liada. 
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geral da deusa". Essa visao e, no minimo, equivocada. Mais do que adorno, o 

epiteto da deusa refor9a no Fr. 223 Dav. o contraste entre a omissao de Tinda

ro e a atitude de uma Afrodite que sabera retribuir a impiedade do pai com a 

puni9ao das filhas, as quais dara, generosamente, mas nao para beneficio delas, 

mais de um marido, alimentando com abundiincia a ma fama que !hes cabe. 

Repare-se como, ainda, a afetuosidade implicita em epiod6rou se choca com 

a ira de Cipris (vv. 2-5) ea falta de aten9ao de Tindaro. 

Um problema de leitura do Fr. 223 Dav.ea impossibilidade de saber o que 

precederia a frase explicativa aberta com houneka ("porque", v. 1)85 ; outro e 

que a nao especifica9ao dos crimes e dos referentes dos adjetivos dos ver

sos 4-5 abre as portas para as tradi9oes, nao raro multiplas, em torno das 

Tindaridas, especialmente de Helena. 

Pensemos nas Tindaridas. Dadas a cita9ao do Fr. 176 M-W, de Hesiodo, 

junto ao de Estesicoro, ea virgindade de Filone ao morrer, as filhas de Tindaro 

no Fr. 223 sao Timandra, Clitemnestra e Helena. A primeira, na versao he

si6dica, e bigama e desertora de seu Jar; a suposii;:ao de sua preseni;:a em 

Estesicoro estaria, portanto, plenamente justificada, bem como as de suas duas 

irmas, embora Clitemnestra nao tenha deixado sua casa, mas nela assassina

do o marido, em conspirai;:ao com o amante86. Quanto a Helena - "mulher 

de muitos homens" (v. 62), diz o coro do Agamemnon, de Esquilo87 - , ser

vem-lhe, alem de "desertora de marido", os adjetivos bigama88 e trigama, 

dependendo da tradi9ao mitica em que seja contemplada; sua divina beleza 

dela "fez um grande premio", mas "uma possessao incerta a qualquer homem 

85 Ver comentario de Degani e Burzacchini (1977, p. 301). 

86 Numa outra e raramente lembrada tradi9iio seguida na tragedia ljigenia em Au/is (vv. 1.149-52), 

de Euripides, Clitemnestra diria ter sido esposa de certo Tantalo antes de Agamemnon; mas este 

o matou e os filhos que deste ela havia gerado, tomando-a por esposa a for9a. Ver Gantz (1996, 
pp. 549-50, vol. 2). 

87 lTof..vavopos [ ... ] yvvmKos. Ver Fraenkel (I 982b, p. 40). Tradu96es Torrano (2004a, 2004b, 

2004c), com edi9llo grega de J. D. Denniston e D. L. Page, Aeschylus. Agamemnon (Clarendon 
Press, 1957). 

88 Bron (1996, p. 298) nota que, na iconografia arcaica, ha duas (micas imagens de procissllo nup

cial em que a noiva e Helena, numa, de Menelau, noutra, de Paris. Tais imagens silo "raramente 

mcncionadas pelas Fontes literarias ( .. . ]'', como talvez no Fr. 187 Dav., de Estesicoro; cito-o no 
capitulo 6. 
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que a conquistasse", diz Leonard Woodbury, em "Helen and the Palinode" 

(1967, p. 167). 

Na Jliada, Helena deixou Menelau por Paris; seu crime de adulterio con

figurado em bigamia bem firmada atrela-se ao luto ea desgrai;:a da guerra cuja 

causa e justamente sua beleza, embora o poema de Homero enfatize, mais do 

que a culpa de Helena, a ofensa de Paris a seu anfitriao em Esparta, o Atrida 

Menelau, como bem observa Brillante (2002, p. 90). Ja na Odisseia, Helena 

nao e mais a estrangeira no palacio de Priamo, a esposa de Paris, mas a espo

sa Jegitima em seu Jar. A fuga com Paris e inevitavelmente lembrada com 

frequencia no poema, mas um outro epis6dio jamais claramente referido pa

rece implicito a tais lembrani;:as: as bodas de Helena, viuva de Paris, com o 

irmao deste, Deifobo, que sela sua trigamia (IV, 276; VllI, 517)89. 

Na Pequeno Jliada, repete-se explicitamente essa tripla sucessao de mari

dos90; noutra tradii;:ao, porem, a trigamia de Helena configura-se aos relatos 

segundo os quais, antes de desposar Menelau e fugir em adulterio com Paris, 

ela e raptada pelo her6i ateniense Teseu91 . lsso e contado por Pausiinias (II, 

XXII, 6-7), cujo relato afirma que dele Helena teria gerado lfigenia, filha que 

deu a irma Clitemnestra para que a criasse. Um pouco antes, tambem Plutarco, 

na Vida de Teseu (XXXI, 1 ), aborda o rapto de Helena ainda menina por Teseu, 

dando como versao mais segura do evento, entre as existentes, aquela em que 

os jovens amigos Teseu e Peritoo vao a Esparta e raptam a menina Helena, 

que dani;:ava no templo de Artemis Ortia. Em seguida, fogem com ela, sendo, 

por isso, logo cai;:ados. Tendo Teseu e Peritoo decidido na sorte quern ficaria 

89 0 verso e suspeito de interpola9iio desde Aristarco, mas ver West ( 1990, p. 211) e Hainsworth ( 1990, 

p. 381) in Heubeck et al. (1990), e Milanezi in Berard (2002a, p. 139, n. 42; 2002b, p. 41, n. 65). 

90 Ver os fragmentos que trazem o resumo de Proclo em West (2003b). 
91 Ver Smyth (1963, Fr. V, p. 264; 1• ed: 1900), Colonna (1963, p. 212), Bowra (1963 , pp. 251-2) 

e Degani e Burzacchini ( 1977, p. 302), que preferem essa tradiiyao, lembrada tambem por 

Campbell (1991, p. 157, n. I). Para Janni (1970, p. 133), Estesicoro e o primeiro a falar no 

rapto de Helena por Teseu. Segundo Bron (1996, p. 300, n. 12), tat rapto e "raramente repre

sentado nos vasos aticos ( .. .]" - talvez porque, como diz Brillante (2002, p. 55), perteniya as 

tradiiyoes locais espartanas, ao contrario do rapto de Helena por Paris, que "pertence ao mito 

panhetenico"; em Atenas, da qual Teseu e rei lendario, seu papel nos raptos de Helena e ame

nizado, nota Brillante (2002, p. 57). 
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com Helena - "virgem ainda imatura para as bodas"92 -, o primeiro, vence

dor, leva-a para Afidna, onde a guarda em absoluto segredo, com a ajuda da 

mae e de um outro amigo. Mas, na ausencia de Teseu, os Di6scuros resgatam 

sua irma e destroem a cidade. 

Por fim, ha uma outra tradic;:ao em torno de Menelau- Helena- Paris, em 

cujas versoes ou nao ha a fuga (in)voluntaria da beta com o troiano e o aban

dono da famflia, ou tal fuga s6 os leva ao Egito, nao sendo ela, mas seu eidolon 

(eH:ic.vAov) - "simulacro, fantasma" - quern vai para Troia. Fabricou-o o 

egipcio Proteu, ou fabricaram-no os deuses que a Troia o enviaram como 

punic;:ao a Paris; Helena ficou no Egito. Essas versoes acham-se muito possi

velmente em Hesfodo e Estesicoro, decerto em Her6doto (II, 112-20) e Euri

pides, sobretudo na tragedia Helena, cujo enredo, West observa, em Immortal 

I le/en (I 975b, p. 4), e "largamente invenc;:ao" do poeta, exceto pela versao 

segundo a qua! "Helena foi para o Egito, em vez de Troia, e foi substituida por 

um Jae-simile dela mesma"; ele ere que tal versao foi "contada muito antes 

por Estesicoro, para nao falar no incerto testemunho [Fr. 358 M-W] de que a 

ideia do 'fantasma' remonte a Hesiodo". 

0 Fr. 358 M-W e um esc61io ao verso 822 da Alexandra, de Licofronte, que 

diz: "Hesiodo primeiro introduziu o simulacro [eidolon] de Helena"93 . Sendo, 

porem, duvidosa essa evidencia, Norman Austin, em Helen of Troy and her 

shameless phantom (l 994, p. 110-1 ), prefere ver em Estesicoro o primeiro 

poeta a usar o tema do eidolon de Helena, possivelmente originario de uma 

tradic;:ao espartana ou a ela ligado, que consiste num "artificio racionalista" 

para purgar o mito de "elementos ofensivos"94 . 

92 Tradui;;iio minha. Texto grego: Perrin (1998): 1Tap6foov OVlTW wpav exovcrav. 

93 lTpwToc 'Hcfo8oc mpi Tfjc 'Ef.evric TO ei8w>.ov lTapr]yaye. 

94 Tambem Fredricsmeyer (1996, p. 109, n. 49) e cetico quanto it introdui;;ao do eidolon por Hesfo

do, a qua! atribui a Estesicoro. Diferentemente, Bertini (1970, p. 82), Cataudella (1972, p. 89), 

Podlecki ( I 984a, p. 160), Gentili (I 990a, pp. 126 e 274, n. 26; 1• ed. orig.: 1985), Segal (l 990a, 

p. 191) e Brillante (2002, p. 133), ainda que com ressalvas e crendo na retomada do motivo em 

Estcsfcoro; para Brillante, Euripides, na Helena, teria Hesfodo e Estesicoro como influencias. 

Farina (1968, pp. 11 e 25-30) ere na ligai;:ao Estesicoro-Eurfpides, bastante provavel para Davison 

( 1968, p. 215). Ja Momigliano (1932, p. 118) duvida que Estesfcoro falasse de Proteu ou do Egi-
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Her6doto (11, I I 2-20) reconta o relato de sacerdotes egipcios, segundo o 

qual Helena esteve na terra deles, pois a nau de Paris para la foi desviada 

por uma tempestade; o rei Proteu, ciente de que o troiano enganara seu anfi

triao, expulsou-o sem o esp61io subtraido a Menelau. Para Her6doto (116), 

"1-Jomero conhecia esse relato", mas nao o usou por nao ser "adequado a sua 

cpopeia"95 . E ele diz: a despeito das juras dos troianos de nao deterem Hele

na e os tesouros do marido, os gregos nao lhes deram ouvidos ate a queda de 

Troia, quando Menelau partiu ao Egito para o resgate da esposa. Her6doto 

( 120) da credito a essa versao, mas ele nao fala do eidolon, talvez por sua 

pressuposic;:ao ou por ignora-lo96. De todo modo, ere West, sua narrativa racio

naliza a de Estesicoro; e o motivo de Helena no Egito (Od. Ill, 299-312; IV, 

81-9, 125-32, 351-86, 618-9) pertenceria a uma tradic;:ao sem "conexao orga

nica" com a saga de Troia. 

Quanto a Estesicoro, nao ha um texto preciso a ser pensado, mas o que 

tange a dois de seus poemas mais famosos e menos preservados: Helena e 

Palin6dia(s)97. No primeiro (Frs. 187-191 Dav.), ha uma procissao nupcial (de 

Menelau e Helena?) ( 187); Tindaro e o pacto dos pretendentes de Helena (l 90); 

ela como mae de lfigenia, gerada de Teseu e dada a Clitemnestra ( l 9 l ). Nao 

se evidencia, pois, a luz negativa sobre Helena, cuja relac;:ao com Paris rece

beria do poeta um tratamento pr6ximo ao da tradic;:ao epico-homerica predo

minante na melica e na tragedia. Haque notar, porem, que o narrador do poema 

Helena divergiria do da lliada e da Odisseia, em que, frisa Margaret Graver, 

em "Dog-Helen and Homeric insult" (1995, p. 41), ela sobretudo se difama
98

. 

to, pois a versiio do eido/on seria fruto de uma '"fase posterior' racionalista". Similarmente, 

Austin (1994, p. 96); contrariamente, Allan (2008, p. 20). Na edii;; iio do POx 2506 (fr. 26, col. i, 

seculo ll d.C.), Page ( 1963, p. 36) critica a rejeii;;ao a essa fonte que coloca a Helena estesicoreia 

"com Proteu no Egito, enquanto seu fantasma foi para Troia". Bowra ( 1963, p. 248), Gentili 

(1990a, pp. 126 e 274, n. 26) e Brillante (2002, p. 135) aceitam a preseni;;a de Proteu em Estesico

ro. Ver ainda comentario geral de Podlecki ( 1971, pp. 318-2 1 ). 

95 Textos gregos (Godley, 1999): 1°) "Oµripos Tov t.6yov TOVTOV Tiv6fo6ai ; 22
): es Ti]v 

ElTOlTOltT)V e\mprni]s. Tradui;:oes minhas. Ver Howe Wells (1991, pp. 222-4) e Allan (2008, 

pp. 22-4). 
96 Leone ( 1964-1968, p. 15) conclui pela primeira hip6tese; Zagagi (1985, pp. 67-8), pela segunda. 

97 Ver Bassi (1993, p. 59). 
98 Graver ( 1995, p. 41) dcstaca do is termos pejorativos muito usados por Helena para si: f<:Yon 
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Ja na(s) Palin6dia(s) - mais provavelmente dois poemas99 -, ha, como 

indica o nome, a retratac;:ao pelo Helena, com a "total reelaborac;:ao do relato 

tradicional", ere Pierre Voelke, em "Beaute d'Helene et rituels feminins dans 

l'Helene d 'Euripide" (1996, p. 281); ta! retratac;:ao, para os antigos, deve-se a 
tentativa de Estesicoro de reverter a cegueira da heroina advinda como punic;:ao 

("cadela", Kvwv) e kyn6pis ("cara de cadela", Kvvwms). Woodbury ( 1967, p. 166) nota que ela 

e, em Homero, a causa da guerra, mas, excetuados dois passos (//. XIX, 325; Od. XIV, 68-9), s6 

ela se condena, pois sua abdw;:ao e "obra dos deuses, especia lmente de Afrod ite" (//. Ill , 399-420; 

Od. IV, 261-4; XIV, 235-6; XXJll , 218-22). Ver Zagagi (1985, pp. 63-4 e 70), Ebbott (1999, pp. 3-20) 

e Roisman (2006, pp. 1-36). Worman (1997, p. 157) frisa a dup licidade de Helena e de seus atos; e 

anota Groten (1968, p. 38): "No retrato homerico de Helena, niio ha um s6 ponto de vista cons is

tente sobre suas ayoes"; ora ela e responsavel por tudo, como pensa Eumeu (Od. XIV, 68-71), 

ora e vitima, como ere Priamo (JI. Ill, 162-6). Esse cenario ilustra o que Lesky (1995, 

pp. 92-3; 1• ed.: 1957) define como o total entre la9amento dos pianos humano e divino na epica 

homerica, tao estre ito "que toda a separayiio baseada em criterios 16gicos destruiria a unidade 

desta imagem do mundo. [ ... ]A ac9iio divina ea vontade humana, que sempre estao intimamen

te associadas a essencia das figuras, apresentam-se-nos como duas esferas que se completam 

mutuamente, mas que tambem podem chegar a contrapor-se. Em gera l, e tal a maneira como 

ambas intervem no desenvolvimento e no resultado final, que niio e licito isolar uma delas". 

Ressalto, ainda, OS dizeres de Groten (1968, p. 35), que nota que a Helena homerica e "domina

da pela tristeza diante do curso tornado pelos eventos", cheia de "sentimentos insuportaveis de 

vergonha em seu medo deter perdido a estima e o respeito dos gregos e dos lroianos". Para West 

(I 975b, p. 3), Homero e seu "verdadeiro apoiador e benfeitor". Diferentemente, em Estesicoro 

(Fr. 201 Dav., Saque de Troia) e fbico (Fr. 296 Dav.), parece que s6 a beleza de Helena impede sua 

puniyao pelos gregos, fi nda a guerra: ver Clement (1958, pp. 47-73), Hedreen (1996, pp. 152-86) e 
Worman (1997, p. 161). 

99 No POx 2506 (ver n. 94, acima), fala-se em "duas palin6dias" (o tTTal [ ... ] na-/;\1vw1o([m), 

mas os antigos usam sempre no singular o titu lo. A riqueza de detalhes do comentario papira

ceo, todavia, obriga-nos a revisar a questiio. Para Page ( 1963, p. 36), "parece ma is razoavel 

concluir que havia duas Palin6dias, das quais uma era mais obviamente uma Abjurayiio da 

Difamayiio [ .. .]".Farina (1968, pp. 20-1) prefere pensar numa s6 Palin6dia em duas partes ou 

livros; similarmente, Sisti ( 1965, p. 301), Woodbury (1967, p. 157), Arrighetti ( 1994, p. 9, n. 2), 

· Austin (1994, p. 96) e Luccioni (1997, p. 625). Bertini (1970, p. 86) toma a Helena ea Pa/in6dia 

como titulos dum mesmo poema dividido em vitupera9iio e abj urayao; antes do papiro, Bowra 

(1961, p. 11 2) pensava assim, mas depois aceitou a existencia de duas Pa/in6dias (1963, 

p. 245), co mo Doria ( 1963, pp. 84-5), Podlecki ( 197 1, pp. 32 1-7; I 984a, p. 160), Cataudell a 

(1972, p. 91), Devereux (1973, p. 208), Ross i ( 1983, p. 25), Massimilla (1990, p. 370), Segal 

(1990a, p. 191), Davies (1991), Cerri ( 1993, p. 330), Graver (1995, p. 55) e Brillante (2002, 

p. 134). Para revisao critica das fontes sobre a(s) Pa/in6dia(s): Davies (I 982c, pp. 7-16) e Cin

gano ( 1982, pp. 21-33). Este, como Page, ere que a citayao no singular revela o fato de que uma 

de las era "a palin6dia por excelencia" (p. 31 ), absolvendo "plenamente Estesicoro da acusa
\:l!O de impiedade". 
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pela difamac;:ao 100
: Helena, entao, "teria permanecido no Egito, sob a protec;:ao 

de Proteu, enquanto Paris seguiu viagem" com seu eidolon. Na fonte do Fr. 

193 Dav., o POx 2506 (fr. 26, col. i, seculo II d.C.), um esc61io a Estesicoro 

afirma que numa das Palin6dias ele "criticava Homero, porque pos Helena, e 

nao o seu simulacro [eidolon], em Troia"; "noutra, censurava Hesiodo" - ig

noramos o porque 10 1
; e que, segundo Camaleao, ele "fez ir a Troia o simu lacro 

[eidolon] , mas Helena ficou ao lado de Proteu'', no Egito 102
• 

0 outro fragmento da(s) Palin6dia(s) e o 192 Dav., que ja citei neste livro: 

"Nao e verdade essa hist6ria:/ nao andaste nas naus de belos bancos,/ nem 

chegaste a cidadela de Troia ... ". Na primeira frase , "essa hist6ria" (logos 

houtos) pode referir 0 poema Helena 103
, Hesiodo, OU a tradic;:ao epico-homeri

ca mais difundida 104
• Esta ea opc;:ao de Alexander J. Beecroft, em '"This is not 

a true story"' (2006, p. 51 ), considerando que "ex iste, numa especie de reali

dade virtual invocada a audiencia pelo poder da deixis" com que o narrador 

"esta firmando um elo com seus ouvintes pelo conhecimento compartilhado 

deste logos", a tradic;:ao epico-homerica - " narrativa pan-helenica por exce

lencia" (p. 55) - rejeitada na(s) Palin6dia(s) , que traz(em) uma Helena isen

ta de responsabilidade pela guerra e pelo adulterio; por isso, ela se teria apa

ziguado e Estesicoro, recuperado a visao perdida com o poema Helena 105
• 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

Para a tradi9iio controversa da cegueira : Bowra (1934b, pp. 11 6-9; 196 1, pp. 110-2), Leone 

(1964-1968, pp. 24-8), Davison ( 1968, pp. 204-9), Podl eck i ( 197 1, pp. 313-8; 1984a, p. 160), 

West (1971a, pp. 303-4), Devereux (1973, p. 208), Gentili ( 1978, pp. 393-4; 1990a, pp. 126-7; 

I ' ed. ori g.: 1985), Skutsch ( 1987, p. 188), Sider ( 1989, pp. 424-30), Massi mi Il a ( 1990, p. 37 1-2), 

Segal ( 1990a, p. 191), Cerri ( 1993, pp. 33 1-45) e Beecroft (2006, p. 47-69). 

Tradu\:oes minhas da edi\:liO de Page (1963): 12 ) µeµ-/cpETm Tov "0µ11po[v , 0T1 Ti]v ' E-/;\e] 

VflV ETTOlT]CEV EV T[po[m/Kal OVTO eiow;\ov avTfic; 2") Ev TE T[fit] .ETE pm TOV ' Hcloo 

[ov / µeµ[cpET]a1. Para Davison ( 1968, p. 224), o erro de Hesiodo seria fazer Helena subirna 

nau com Paris de Esparta ao Egito . Ja para Leone (1964- 1968, p. 17) seri a o tratamento dado ao 

eidolon da bela. 

Traduc;:iio minha da edi9lio de Page (1963): [ ... ]TO µev e[iow;\o]v eAael[v Ee/ Tpo[av Ti]v 
' E-/AEVTJV n[apa / TWl CTpwTEI KaTaµelvm. Ver West (1982, pp. 6- 10). 

Ver Farina ( 1968, p. 19). Para Bertini ( 1970, p. 87), sendo Helena e Palin6dia um s6 poema, o 

pronome referiria a difama9iio na retrata9iio; ver criti ca de Gen tili (I 990a, p. 275, n. 26). 

Ver Momigliano (1932, p. 11 8) e Segal (1990a, p. 191). 

West ( 1975b, p. 7) sugere que, se essa soluyiio e aceita por Helena, deusa em Esparta, a origem 

da verslio trabalhada em Estesicoro seria espartana. Para Nagy (1994, pp. 419-23), seri a sici li ana. 

Para Cingano ( 1982, pp. 323), na primeira Palin6dia, teria s6 refutado a ida de Helena a Troia, 
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Lira, mito e erotismo 

Feitas as contas e de volta ao Fr. 223 Dav. do poeta, e seguro afirmar, 

primeiro, que seus versos se vinculam a tradi9ao em que Helena abandona seu 

marido e comete adulterio, como na epica homerica - na qual ela e bfga

ma - e no poema Helena, de Estesfcoro - em que ela comete adulterio, mas 

nao vai a Troia, e sim seu eidolon. Embora o fragmento explique a causa da 

ira e da puni9ao de Afrodite as Tindaridas, a impiedade de Tindaro que leva 

aos crimes de suas filhas, nao se sabe quais os gatilhos que desencadeiam os 

processos que os concretizam como definidos pela deusa. De todo modo, ob

serva Netta Zagagi, em "Helen of Troy" ( 1985, p. 75), Estesicoro filia-se a 
"cren9a religiosa antiga" de que os filhos pagam os crimes dos pais. 

Como foi dito no inicio deste estudo do Fr. 223 Dav., sua posi9ao no corpus 

poetico de Estesicoro e incerta; pensa-se, mais comumente, na pertinencia ao 

Helena 106 
e, menos usualmente, a(s) Palin6dia(s) 101. Bowra (1961, p. 111) opta 

pela primeira alternativa, pois pensa que o poema narraria detalhadamente o 

mito da guerra troiana, "desde o inicio fatal, quando Tindaro esqueceu de sa

crificar a Afrodite [ ... ],ate a chegada de Helena a Troia" (p. 108). Justificando 

sua opyao, Bowra destaca o fato de que o Helena e o fragmento em item "julga

mentos morais" nao antes vistos em Homero, os quais tornam muito negativa 

a figura de Helena' 08
; no fragmento, especificamente, diz Bowra, ha uma ima-

106 

107 
108 

mantendo o adulterio - ela teria ido ao Egito na nau de Paris que, depois, levou a Troia seu 

eidolon; na segunda, teria sido eximida de qualquer crime. Nessa Pa/in6dia, diz Bowra ( 1963, 

p. 250), como na traged ia homonima de Eurip ides (vv. 44-6), ela teria s ido transportada ao Egito 

por Hermes numa nuvem. Ver ainda Doria (1963, pp. 86-8), Sisti (1965, p. 308), Gentili (1990a, 

p. 274, n. 26) e Pratt (1996, pp. 132-6). Para Gentili, a Pa/in6dia com a total abjurar;ao e reabili

tar;ao seria a "palin6dia por excelencia"; dai a nomear;ao do poema no s ingular pelos antigos (ver 

acima, ns. 94 e 99). Fredricksmeyer ( 1996, pp. 113-5) questiona essa visao, pois pensa que a ira 

de Helena para com Estesicoro teria por razao a acusar;ao de ser eta a causa primordial da 
guerra de Troia, e nao de ser adultera. 

Ver Bergk (1914, Fr. 26; 1• ed.: 1882), Smyth (1963, Fr. V, p. 38; 1• ed: 1900), Bowra (1934b, 

p. 11 6; 1961, pp. I 08-11; 1963, p. 249), Lavagnini (1953, p. 198; 1• ed.: 1937), Colonna (1963, p. 211; 

I' ed.: 1954), Campbell (1998, p. 260; I' ed.: 1967; e 1991, p. 157, n. I), Farina (1968, p. 15), 

Davison (1968, pp. 198-9), Gerber (1970, p. 152), Cataudella (1972, p. 89), Lloyd-Jones (1980, 

p. 18), Podlecki (1984a, p. 160), Massimilla (1990, p. 375), Segal (1990a, p. 191), Cerri (1993, 

p. 334), Aloni (1994, p. 99, n. 65), Austin ( 1994, p. 94) e De Martino e Vox (I 996a, p. 243). 

Ver Campbell ( 1991, p. 157, n. I), que aventa essa possibilidade, al em da que favorece o Helena. 

Esse aspecto negativo e tambern frisado por Cingano (1982, p. 32, n. 47) e Cava llini (1986, 
pp. 19-21). 
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gem de la que, no cenario espartano, constituiria "uma grande ofensa" - e que, 

afirma Gentili (1990a, p. 126), se aproxima da "tradi9ao epica de uma Helena 

adultera que abandona seu marido e sua familia para seguir com Paris [ ... ]". 

Similarmente, Umberto Mancuso, em la lirica classica greca in Sicilia e 

nella Magna Grecia (1912, p. 190), ja percebia no fragmento uma visao ne

gativa de Helena, que me parece nitida, observando que "os versos de Estesi

coro podem ter mais um ar de desculpa do que de acusa9ao" com rela9ao a 

heroina. Devo dizer, porem, em critica a essa observa9ao, que embora a respon

sabilidade de Tfndaro no destino de suas filhas seja explicitada e Helena nao 

seja nomeada, ela esta evidentemente incluida entre as Tindaridas - a for9a 

de sua imagem nao favorece o entendimento contrario a isso - e e de todo 

modo referida como bigama ou mesmo trigama e ainda desertora do lar. 

Creio, pois, ser bem possivel que a Helena, o canto de vituperio, perten9a 

o Fr. 223; e penso ser muito improvavel que perten9a a(s) Palinodia(s), canto(s) 

de retrata9ao . Detenho-me, porem, nesse ponto, uma vez que e impossivel 

decidir, dadas as evidencias remanescentes; ademais, como anotava Farina, 

em Studi stesicorei ( 1968, p. 14), Estesicoro pode ter criticado Helena tambem 

na Oresteia 109 e ainda no Saque de Troia' IO, pelo menos, o que abre caminho 

para que o Fr. 223 seja um peda90 sobrevivente de qualquer um desses dois 

outros poemas. 

Nota final a Estesicoro e seus fragmentos 

A sele9ao dos fragmentos de Estesicoro, nos quais se encontra Afrodite, 

resultou num pequeno corpus de tres textos que tern em comum um ponto 

fundamental : todos trabalham a tradi9ao mitica da guerra de Troia - dois no 

canto de sua destrui9ao (Frs. S I 04 e S I 05 Dav. , Saque de Troia); um (Fr. 223 

109 Ver Colonna (1963, p. 211; 1• ed.: 1954), Campbell (1998, p. 260; 1• ed.: 1967; e 1991, p. 157, 

n. I), Gerber ( 1970, p. 152) e Aloni (1994, p. 99, n. 65). 
110 Ver Schneidcwin (1838, Fr. 9), Detienne (1956, p. 139), Campbell ( 1998, p. 260; 1• ed .: 1967), 

Gerber ( 1970, p. 152) c Aloni ( 1994, p. 99, n. 65). 


