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TERESA MANTERO, Micerche sull' «Heroikos» di Filosíraío. Génova, 
Istituto di Filologia Clássica e Medioevaîe dell'Università, 1966, 
236 pp. 

Ao ocupar-se de Filóstrato (II) na sua Geschichte der griechischen Literatur2 

(p. 870 da trad, esp.), Lesky observava que o Heroikos, atribuído com muita proba
bilidade ao sofista lémnio, não fora ainda objecto — ao contrário do que sucede 
com a Vida de Apolónia de Tiana, poderá acrescentar-se — do estudo integral e apro
fundado que o seu interesse justificaria. Vários são, realmente, os problemas que 
levanta este diálogo entre um vinhateiro vidente do Helesponto trácio e um viajante 
fenício atraído pela fama da região, ilustrada pelo túmulo de Protesilau e, além-
-estreito, por outras sepulturas de heróis gregos e troianos. Indubitável parece a inten
ção de revitalizar o culto dos protagonistas do epos ilíaco, assimilados a déraones e 
venerados nos primeiros séculos da era cristã sob a influência do neoplatonismo e 
do neopitagorismo. Mas outras razões, conexas ou essenciais, se podem aventar 
que justifiquem a composição do diálogo. Uma vénia adulatória, por exemplo, 
em relação a Caracala, que, na sua viagem ao Oriente em 214, fora render homenagem 
aos túmulos dos heróis homéricos localizados na Tróade (Kayser, Munscher, Huhn) ? 
Um nacionalismo romântico de grego que pretende renovar o passado (Schmid) 
e faz, mais ou menos conscientemente, obra de polémica anticristã (Bourquin?) 
Uma atitude desenfadada de sofista que escolhe um tema em voga, quer no campo 
filosófico e religioso, quer no literário, e se compraz em narrativas romanceadas e 
divagações de fantasia (Cessi, Katz)? Por outro lado, haverá em Filóstrato um 
propósito deliberado de correcção da saga homérica? Qual a parte do iluminismo 
e do folclore na contextura do diálogo? Estas e outras questões aguardavam um 
tratamento pertinente: devemos estar gratos a Teresa Mantero que uma por uma 
as soube afrontar, e oferecer para todas a solução mais elegante e convincente. 

Resumimos as conclusões principais a que chegou. Filóstrato «faz obra de 
propaganda a favor da crença nos heróis-démones, quer em geral, quer em particular, 
ligados como estão com a saga troiana: mas [...] visa sobretudo à restauração do 
culto, flórido no passado e agora decadente, de Protesilau no Quersoneso Táurico, 
e de Palamedes na Bólide, e, depois, ao renovamento das cerimónias em honra de 
Aquiles, como herói e como deus, na costa troiana» (p. 225). A evocação das 
superstições populares, que o sofista acolhe, «referentes à aparição de fantasmas 
armados, benéficos ou maléficos, na planura vizinha a ílion e às sepulturas que a 
tradição atribuía aos antigos heróis, retirava à sua demonstração o carácter de pura 
academia» (p. 227). «O culto dos heróis é, para Filóstrato, a desforra do nacionalismo 
grego perante o sincretismo orientalizante dos Severos, aquele nacionalismo que não 
falta na Vida de Apolónia de Tiana, como observou Schmid, mas que ali permanece 
em segundo plano [...]. Depois da crise do paganismo olímpico e, com o tempo, 
também depois da do pensamento grego rematado em cepticismo, em que se desen
volverão alguns elementos anti-racionalistas que acabarão por se reduzir à teurgia 
na escola de Atenas, as tentativas para revitalizar os cultos locais, que coincidiam 
com as origens do povo grego, era como um regresso aos valores primitivos da nação» 

(pp. 227-228). Teresa Mantero nega, com razão, que no Heroikos (como, aliás, na 
Vida de Apolónia de Tiana) se manifeste uma atitude anticristã, até porque, «um 
século antes do edicto de Constantino, a fé dos Apóstolos [...] não deveria parecer 
muito perigosa aos contemporâneos amantes do antigo. Na nostalgia de Filóstrato 
pelo passado há ainda o entusiasmo do propagandista e não a romântica atitude 
de revolta de Juliano» (p. 229). Por último, o sofista «não pode ser considerado 
um 'O/LiíjoofiácTiÇ, porque os seus juízos positivos sobre o Poeta são mais numerosos 
e importantes do que algumas afirmações levamente contrárias. Filóstrato aprecia 
sempre as fábulas como belas invenções poéticas, embora, por vezes, em conformidade 
com juízos acolhidos pela tradição literária de séculos, se devam censurar de um 
ponto de vista racionalista» (p. 229). «Ao aceitar mitos secundários locais, não se 
conforma a uma pura intenção sofística, antes adopta, ao mesmo tempo, na sua 
obra, uma tendência literária do tempo — o amor das narrativas romanescas [...]» 
(p. 230), que neste período teve larga voga, a ponto de.ser admitido nas escolas de 
declamação. 

Cremos que, de ora avante, a lacuna assinalada por Lesky se encontra satis
fatoriamente preenchida. Inteligência e aplicação sobressaem a par neste livro 
bem pensado e bem executado que com proveito se estuda e com prazer se elogia. 

W. S. M. 

DINO PIERACCIONI, Grammatica greca, 6.a edizione completamente 
rifatta. Firenze, Sansoni, 1968, 400 pp. 

Seis edições em catorze anos — o livro saiu pela primeira vez em 1954 — e perto 
de cinquenta mil exemplares divulgados em Itália constituem decerto a consagração 
de um livro didáctico. Uma consagração que se não baseia na facilidade (a gramá
tica de Pieraccioni não é fácil) e que, por isso mesmo, nos parece ainda mais merecida. 
Conhecemos uma boa dezena de gramáticas gregas publicadas em Itália nos últimos 
tempos; quase todas desenvolvidas, e algumas firmadas por professores de renome. 
Pensamos que nenhuma se avantaja em clareza e ombridade cientifica ao livro de 
Pieraccioni; e que nenhuma o supera no esforço para conservar intactas, através 
de tão poucos anos, a actualização e a eficácia. A quinta edição, de 1962, utilizava 
já os dados mais seguros do micénico ; a sexta apresenta-se «completamente refundida» 
na parte sintáctica, em obediência ao espírito dos novos programas do ensino secun
dário, que advogam uma exposição atida aos elementos essenciais, perfeitamente 
clarificados, e logo exemplificada nos textos, com a firme rejeição de minudências 
e excepções que só por solicitação directa dos passos deverão ser consideradas. 

Bom trabalho o que Pieraccioni realizou neste campo, reescrevendo capítulos 
inteiros, em ordem a obter maior limpidez e melhor compreensão da estrutura do 
grego. O leitor das edições anteriores poderá, aqui e além, sentir-se «expatriado», 
mas reconhecerá, sem dificuldade, que a exposição actual — desafrontada de por-
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