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 Rev. Let., S?o Paulo
 21:81-87, 1981.

 INTRODU??O AO ESTUDO
 DA ESTRUTURA DA ODISS?IA

 Maria Helena de Moura NEVES*

 RESUMO: As dificuldades de interpreta??o dos poemas hom?ricos s? podem ser vencidas a partir
 do exame das obras em si. O exame da estrutura da ODISS?IA evidencia a existencia de uma unidade,
 apesar da extens?o do poema e da aparente varia?ao de temas. Tanto a an?lise da distribui?ao dos te
 mas como o exame das caracter?sticas narrativas mostram uma significativa centraliza??o na figura de
 Ulisses, j? enunciada pelo proprio poeta no proemio.

 UNITERMOS'/Odiss?ia; narrativa; t?cnica formular; unidade de composi??o; foco narrativo; de
 lega?ao de narrativa; poema de retorno.

 INTRODU??O AO ESTUDO DA ES
 TRUTURA DA ODISS?IA **

 Modernamente a Iliada e a Odiss?ia
 t?m sido consideradas composicoes for
 mulares, isto ?, feitas ? base de f?rmulas,
 tanto tem?ticas como ling??sticas, recolhi
 das numa longa tradi??o. Assim, essas
 epop?ias nao seriam composicoes do esti
 lo individual, mas do estilo tradicional,
 em que f?rmulas conservadas pela tradi
 ??o se submeteram as exigencias do ritmo
 hex?metro dat?lico.

 Esse modo de considerar a epop?ia
 hom?rica teve seu ponto de partida na pu
 blica??o da obra de Milman Parry, O
 ep?teto tradicional em Homero (Parry, 7).
 As hip?teses anteriores (s?culo XIX), cha
 madas anal?ticas, ou n?o reconheciam
 unidade no poema, considerando-o um
 agrupamento de poemas, ou reconheciam
 uma unidade inicial, um n?cleo escrito
 por um grande poeta, a que se acrescenta
 vam outras partes, como anexa?oes.

 A base dessas an?lises era subjetiva,
 invocando-se raz?es estil?sticas, l?gicas e
 est?ticas, as vezes contradit?rias entre si.
 As tentativas de aplica?ao de criterios ob
 jetivos, especialmente dados da arqueolo
 g?a, esbarraram em contradi??es e nao
 chegaram ? separa??o entre as partes ve
 lhase as novas.

 A defesa dos pontos de vista moder
 nos sobre a epop?ia hom?rica baseia-se na
 compara??o com as produ??es ?picas de
 outros povos, muitas delas atuais***.
 Reconhecem-se pontos de contacto entre
 todas elas, como, por exemplo: serem ca
 racter?sticas de poesia de povos iletrados;
 idealizarem o passado longinguo;apresen
 tarem cenas t?picas e repeti??es na lingua
 gem; marcarem-se pela improvisa??o,
 grandemente facilitada pelo fato de se po
 der contar com elementos de um estoque.
 At? que ponto essa compara??o ? poss?vel
 ? muito problem?tico saber. Entre as ob
 je??es que se t?m apontado, podem se
 destacar as seguintes: esses poetas toma
 dos como compara??o seriam apenas re

 * Professora Assistente-Doutora do Departamento de Ling??stica ? Instituto de Letras, Ciencias Sociais e Educa??o
 ? UNESP ? 14800 ? Araraquara ? SP ? Brasil.

 ** Para este estudo foram valiosas muitas indicac?es da Prof.a Dr.a Anna Lia Amaral de Almeida Prado, fornecidas
 durante o Curso de P?s-Graduacao na FFLCH da USP, em 1975.

 *** A poesia ?pica ? ainda praticada, ou pelo menos o foi at? recentemente, na Russia e na Asia Central, no Afeganist?o
 e na Persia, na Iugosl?via, na Bulgaria e na Albania (Lord, 6, p. 179).
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 petidores; a poesia de Homero (especial
 mente a Odiss?ia) ? mais complexa, apre
 sentando um sistema de encaixes que seria
 imposs?vel na composi??o oral; na ?poca
 de Homero nao havia uma tradi??o de es
 crita, e ? perigoso comparar dois fatos
 que nao se enquadram em um mesmo es
 t?gio.

 Ficam, pois, muitas quest?es. Home
 ro foi realmente um poeta oral e o poema
 pode ser repetido sem altera??es? Foi ele
 um poeta oral, mas ditou seu poema? E
 mais: a Il?ada e a Odiss?ia t?m o mesmo
 autor, apesar das sens?veis diferen?as que
 apresentam, tanto de linguagem como de
 compreens?o do mundo?

 Para se tentar penetrar nesses proble
 mas e compreender as dificuldades de sua
 solu??o ? fundamental que se estudem os
 pr?prios poemas. Uma introdu??o ao
 exame da estrutura da Odiss?ia ? o que
 tentaremos fazer a seguir, buscando, a
 partir desse exame, encontrar a significa
 ??o do poema.

 Um ponto fundamental no estudo da
 estrutura d? Odiss?ia ? a busca de sua uni
 dade. Sao pontos concretos a favor da
 existencia dessa unidade a apresenta??o
 do tema a ser cantado (o her?i e seus tra
 balhos) e a concentra??o da a??o em uma
 figura (os acontecimentos atrav?s da his
 toria do her?i Ulisses).

 O plano da Odiss?ia, cuja a??o dura
 40 dias, pode ser assim resumido: No
 Olimpo, os deuses decidem propiciar a
 volta de Ulisses, que n?o regressou de
 Tr?ia e que tem seus bens dilapidados pe
 los pretendentes de sua mulher, P?n?lope.
 Tomam-se providencias. Em ?taca, Tel?
 maco ? impelido a buscar noticias do pai.
 Re?ne as condi?oes para isso e vai a Pilos
 e a Esparta. Entrementes, Ulisses est? na
 gruta de Calipso, em Og?gia, aonde che
 gou ap?s muitas aventuras no mar, so
 frendo grandes prova??es. Ele prepara
 sua jangada e parte; sofre novas prova
 ??es e chega ? terra dos fe?cios, Esqu?ria,
 onde se det?m e narra suas aventuras pas

 sadas desde a sa?da de Tr?ia. Com a ajuda
 dos fe?cios, ? reconduzido a ?taca, prepa
 ra a luta com os pretendentes, vence-os,
 une-se a P?n?lope e restabelece sua posi
 ??o.

 Os 24 cantos em que o poema foi
 posteriormente dividido apresentam os se
 guintes temas:

 1?a? Assembl?ia dos deuses.
 Conselhos de Atena a Tele
 maco.

 2? ? ? Assembl?ia em ?taca. Pre
 parativos de Tel?maco.

 3 ? y ? Tel?maco em Pilos (Nestor)
 4 ? ? ? Tel?maco em Esparta (Me

 nelau).
 5 ? ? ? Assembl?ia dos deuses.

 Partida de Ulisses da ilha de
 Calipso

 6 ? ? ? Chegada ao pa?s dos fe?
 cios.

 7 ? y] ? Acolhida no palacio de Al
 cino.

 8 _ # _ Estrada entre os fe?cios.
 9 ? i ? Os c?cones. Os lot?fagos. O

 ciclope.
 10 ? x ? ?olo. Os lestrig?es. Circe.
 11 ? A ? Descida ao Hades.
 12 ? jl? ? (Circe). Sereias. Cila e Ca

 ribdes. Trin?cia. Chegada ?
 Og?gia.

 13 ? v ? Chegada de Ulisses a ?taca.
 Ulisses e Atena.

 14 ? ? ? Ulisses na cabana de Eu
 meu.

 15 ? o ? Chegada de Tel?maco a ?ta
 ca. Tel?maco na cabana de
 Eumeu.

 16 ? Ti ? Ulisses e Tel?maco. Reco
 nhecimento.

 17 ? q ? Ulisses e Tel?maco no pala
 cio de ?taca.

 18 ? a ? Ulisses insultado no pala
 cio.

 19 ? t ? Ulisses e P?n?lope. Reco
 nhecimento por Euricl?ia.

 20 ? u ? Antecedentes da matan?a
 dos pretendentes.
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 21 ? <|> ? A prova do arco. Reconhe
 cimento por Eumeu e Fil?
 cio.

 22 ? x ? Matan?adospretendentes.
 23 ? ip ? Ulisses e Penelope. Reco

 nhecimento.
 24 ? ? Os pretendentes no Hades.

 Ulisses e Laerte. R?volta e
 pacifica??o em ?taca.

 Significativos agrupamentos e suba
 grupamentos podem ser feitos. O quadro
 seguinte pretende auxiliar a visualiza??o
 de pontos importantes para a compreen
 s?o da estrutura geral e da significa??o do
 poema:
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 marido de
 P?n?lope,
 senhor de
 ?taca.

 A sucess?o dos acontecimentos n?o ?
 linear. J? nos primeiros versos se diz que a
 a??o se inicia em um ponto qualquer.*

 O gr?fico seguinte (Figura 1) que, ab
 solutamente, n?o tem valor geogr?fico
 nem se faz em escala, pode ajudar-nos a
 seguir a linha narrativa. A linha continua
 representa as viagens de Ulisses, a partir
 da ilha de Og?gia. A linha pontilhada re

 presenta as viagens de Tel?maco. A linha
 interrompida representa o trajeto dos
 deuses (Atena, no Canto I e Hermes no
 Canto V). Os numer?is romanos indicam
 os Cantos (de I a XXIV) e os ordinais in
 dicam o dia da a??o do 1.? ao 40.?). A li
 nha tremida representa as viagens de Ulis
 ses narradas por ele proprio na ilha de Es
 qu?ria; s?o acontecimentos que ficam fo
 ra do espa?o e do tempo da a??o.

 * O poeta pede ? musa que come?e "de qualquer ponto" (ham?then ge, I, 10).
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 F?cilmente se^destacam ai, os dois
 planos existentes na Odiss?ia: a narrativa
 do poeta e a narrativa da personagem (U
 lisses). Essa narrativa ? bem circunstan
 ciada, com descri??es claras e minuciosas,
 nada ficando na penumbra. Diz Auerback
 que, ao inv?s de criar tens?o, esse detalha
 mento da historia faz o ouvinte ou leitor
 esquecer a cena em curso e que, portanto,
 n?o se cria um segundo plano. Assim, em
 Homero s? h? primeiros planos,
 colocando-se os fatos lado a lado, sem
 cria?ao de perspectiva (Auerback, 2, p. 4
 5)*.

 Esse modo de narrativa propiciou
 falsas interpreta??es. Pelo fato de o poe
 ta, na segunda parte, falar de Ulisses e es
 quecer Tel?maco, julgou-se ter havido a
 jun?ao de dois poemas: os quatro primei
 ros cantos seriam um poema completo a
 que se acrescentou o retorno do her?i. O
 que ocorre, no entanto, ? que o poema
 hom?rico nunca trata, simult?neamente,
 de duas personagens. O autor da narrati
 va ?pica estava preso ? "le? da sucess?o",
 que s? permitia colocar-se, de cada vez,
 uma personagem agente (Delebecque,
 3,p. 16). Por isso existiriam os "tempos
 mortos" (Delebecque, 3, p.16), as sa?das
 de personagens, que ficam, muitas vezes,
 "no limbo" (Fenik,4), sem que saibamos
 o que fazem enquanto outra personagem
 age. ? um alinhavamento de a??es que
 tem como contra parte formal a predomi
 nancia da sucess?o simples, da parataxe.

 Bastante significativo ? que, apesar
 dessa apresenta??o de sucess?o pura e
 simples de a??es, a unidade do poema po
 de ser depreendida. J? no proemio se
 anuncia a concentra?ao no her?i e seus
 trabalhos. Centraliza-se a primeira parte

 (at? o Canto XII) no tema de Calipso.
 Ulisses est? em Og?gia quando o poema se
 inicia, isto ?, durante as a??es de Tel?ma
 co nos quatro primeiros cantos. De l? ele
 parte, fazendo uma escolha consciente,
 sem ilus?es, depois de ter tido obst?culos
 e de ter descido ao pa?s dos mortos. Quan
 do interrogado, no Canto VII, retrata a
 a??o* *, narrando a esta estada em Og?gia e a
 viagem dessa ilha at? a Fe?cia***. Mais
 tarde, conta suas aventuras****, e, quan
 do chega a Og?gia, diz que j? fez o relato.
 Assim, tamb?m a narrativa de Ulisses evi
 ta a forma linear.

 Da? em diante ? depois das viagens
 maravilhosas e dos obst?culos sobre
 humanos, e depois da escolha que fez
 Ulisses vai enfrentar obst?culos dentro do
 padr?o humano, vai enfrentar os preten
 dentes. Como por sobre uma ponte entre
 os dois mundos, ele passa pela terra dos
 fe?cios, um misto de real e maravilhoso.

 Aquele plano de a??o de quarenta
 dias ?, pois, ampliado com a peregrina??o
 de Ulisses. Isso se obt?m atrav?s da dele
 ga??o da narrativa ? personagem: ? com a
 narrativa de Ulisses na primeira pessoa
 que se evita um relato cronol?gico e que
 se consegue manter a aten??o continua

 mente no her?i. Al?m de haver a delega
 cao a Ulisses (que ? a mais importante),
 tamb?m em outras passagens, persona
 gens assumem a fun?ao do narrador, co
 mo Nestor, como Menelau e como o ae
 do, cuja palavra, para os fe?cios, ? opaca,
 s? tem beleza, mas para Ulisses, ? trans
 parente, traz fatos*****.

 Aos dois grandes n?veis da narrativa
 ? o do poeta e o de Ulisses ? correspon
 den! dois mundos diferentes:

 * Para o desenvolvimento da id?ia de uma narrativa bidimensional, veja-se Fenik (4, Parte I).
 ** Discorre: "Longe no mar est? uma ilha og?gia" (ogyg?e tis nesos apropothen en hali ke?tai, VII, 244).

 *** Quanto ao elemento retardador em Homero, veja-se Auerback (2, p. 1-4).

 **** Isso ocorreu: depois de o aedo cantar episodios da guerra de Tr?ia e Ulisses chorar; depois de Ulisses participar
 dos jogos; depois de o aedo cantar os amores de Ares e Afrodite; depois de o aedo, ? noite, cantar o episodio do c?valo de
 Tr?ia e Ulisses chorar novamente.

 ***** Sobre os dois tipos de discurso (palavra-a??o e palavra-narrativa), veja-se Todorov (9).
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 POETA

 MUNDO REAL

 ONISCIENTE

 ESPA?O CONHECIDO

 Nesse mundo maravilhoso da narra
 tiva de Ulisses h? seres terr?veis, mas a
 guerra de Tr?ia est? sempre presente; ?
 d?la que falam as Sereias e s?o seus her?is
 que Ulisses encontra no Hades. Pelo ar
 tificio dos dois narradores, esses elemen
 tos dispares fazem unidade. Ulisses que
 expressamente narra para os fe?cios, nar
 ra, na verdade, para nos, leitores; assume
 o papel do poeta e age como se fosse onis
 ciente, como se fosse ele o inspirado da
 Musa*.

 A Odiss?ia, ? afinal, a passagem d?s
 se mundo maravilhoso para o mundo
 real, atrav?s de uma viagem de retorno.
 Segal v? na Odiss?ia tres fases dos ritos de
 passagem que marcam as mudan?as da vi
 da humana;
 a) ritos de separa??o: a viagem de Tr?ia

 ? Og?gia;
 b) ritos de transi??o: a estada entre os
 fe?cios;

 ULISSES

 MUNDO MARAVILHOSO

 COMO SE FOSSE ONISCIENTE

 ESPA?O DESCONHECIDO

 c) ritos de incorpora??o: as aventuras
 em ?taca (Segal, 8, p. 322).

 As situa?oes espec?ficas de transi??o
 s?o refor?adas por temas recorrentes. A
 repeti??o tem?tica** ? sublinhada pela re
 petic?o de f?rmulas.

 Dir?amos com Segal que, com unida
 de conferida pelo proprio contraste entre
 a linguagem formular e as variadas aven
 turas, a Odiss?ia ? um movimento entre a
 explora?ao e retorno, entre ex?tico e fa
 miliar (Segal, 8, p.342). O her?i se move,
 pois, de uma vida de desligamento das
 contingencias para uma vida de limita??es
 entre os mortais, retomando deliberada e
 conscientemente a condi??o humana, re
 tornando ? normalidade (Vidal-Naquet,
 10, p. 1283) representada pela sua integra
 ??o no lar (como marido de P?n?lope) e
 na terra (como senhor de ?taca).

 * Veja-se, por exemplo, a passagem dos bois de Helio (XII, 339-351).

 ** Segal examina os motivos recurrentes que envolvem e acompanham a transi??o: sono, banho, purifica??o e limiar
 (Segal, 8).

 86

This content downloaded from 187.75.41.198 on Wed, 22 Nov 2023 17:48:34 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 NEVES, M.H.M. ? Introdu??o ao estudo da estrutura da ODISS?IA. Rev. Let., S?o Paulo, 21:81-87,
 1981.

 NEVES, M.H.M. ? An introduction to the study of the structure of the ODYSSEY. Rev. Let., S?o
 Paulo, 21:81-87, 1981.

 ABSTRACT: The only way to solve the difficulties involved in the interpretation of Homeric
 poems is to start from the study of the works themselves. The examination of the structure of the
 ODYSSEY brings forth the existence of a unity, in spite of the extent of the poem and the apparent va
 riation of its themes. Both the analysis of how themes are distributed and the study of narrative charac
 teristics show a significant centralization in the figure of Ulysses; already stated by the poet himself in
 the poem.

 KEY- WORDS: Odyssey; narrative ; formulaic technique; unity of composition; narrative point-of
 view; delegation of narrative; poem of return.
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 * Muito boas indica??es bibliogr?ficas sobre o assunto podem ser encontradas em As estruturas de Odiss?ia,
 disserta??o de Doutoramento de Joaquim Louren?o de Carvalho (Lisboa, 1977), obra que nos chegou as m?os depois de
 concluido este trabalho.
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