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ELECTRA-Uma Abordagem Antropologica da Tragedla Atica

Ana Isabel Rodrigues

Produto de uma epoca de transicao, a tragedia Mica proporciona a visao de
urn momento comp6sito do acto de representar em que se combinam 0 ap ego ao fundo
mftico do qual se desprende 0 teatro e simultaneamente a recusa dess a dornin acao que
culminara na consequente emancipacao do drama enquanto espaco de ficcao apreendi
do e concebido como tal. Significa isto que, como "tragico", 0 mito se revela desp ido do
caracter de verdade compulsiva, de instancia instituidora da ordem por excelencia, para
veicular 0 novo espfrito da epoca que libert a a sociedade da dominacao dos deuses numa
progressiva caminhada em direccao aIaicizacao,

Porque nao poderiamos pretend er tratar 0 fen6meno tragico de "forma
abstracta" independentemente das suas diversas concretizacoes dramMicas, opt amos por
Electra enquanto tema tragico que nos servira de suporte. Esta escolha teve essencial
mente que ver com 0 facto de ser este 0 unico terna, chegado ate n6s, trabalhado pelos
tres tragedi6grafos - Esquilo, S6focles e Euripides - 0 que nos proporcionaria uma mais
facil possibilidade de concretizacao do que nos Iamos proper realizar.

Antes porem, procuramos abrir 0 caminho que julgamos mais directamente
poder conduzir-nos ao espfrito da tragedi a, Para isso, centramos a nossa atencao sobre
Dioniso, 0 deus estrangeiro anorma, destruidor de certezas, em cujo espaco de ambigui
dade acreditamos compreender a sua intimidade com a tragedia, Fizemos depois uma
passagem pelos tres tragicos e pelos respectivos contextos envolventes numa tentativa de,
em funcao dest es, melhor compreend er os diferent es tratamentos que a partir do materi
al mitico de base foram conc edidos ao terna de Electra, proporcionando a existencia de
tres tragedias distintas versando a hist6ria da filha de Agamemnon e Clitemnestra.

De seguida, pretendemo s uma abordagem de Electra que, inserida num :
contexto de longa duracao que remonta aorigem da linhagem dos Atridas, visa tres ques
toes sdistintas - a culpa e responsabilidade tragica procuradas nas personagens de Electra
e Orestes; a funcao da violencia enquanto maquina implacavel da situ acao tragica e 0

confronto entre uma ordem feminina e uma ordem masculina na disputa do poder.
Finalmente, tent amos ressalt ar a tragedia grega enquanto form a artfstica

profundamente enrafzada na realidade social de que e produto, 0 que de novo nos levou
a tecer algumas consideracoes em torno do contexto mental que plasmava a polis do
seculo V, espaco de coexistencia do mito e do logos, que permitiu a emergencia da trage
dia, produto de urn "momento" bern determinado espacio-temporalmente, logo de cara-
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cter hist6rico, mas que simultaneamente soube perdurar atr aves dos temp os, 0 que a
remete para 0 ternpo da transhistoricidade.

A sernelhanca do mito, tambern a tragedia pr oporciona 0 espectac ulo de
urn mundo fech ado, no qual sao estre uos e solida mente definidos os parametr es do
universo criado. Mas onde 0 primeiro propoe uma solucao, urn apazigu amento dos con
flitos, das angustias e incertezas, a segunda, pelo contrario, deriva no sentido oposto, e
onde havia uma situacao de estabilidade, ira acontecer 0 desmuronamento, a ruin a, 0 in
Iortunio.

Desligand o-se do mito, a ar te tragica, instala-se num espaco conflitu al em
que dominam a ambivalencia e a ambiguiclade. Poderemos entao, talvez afirmar que a
tragedia cumpre cle moclo inverso a funcao clo mito - onde 0 mito resolve, a tragedia
clesestabiliza, nao contudo scm que mantenha total domfnio sobre 0 curso dos acon te
cimentos. Trata-se efectivarnente cle urn espaco Iechado, e por isso controlado, de es
coarnento das incertezas, das qucstoes sem resposta, clas ambigu idad es, que ali dep osita
clas, parecem clelas deixar livre a vida real do quot idiano.

Onde 0 mito ensina a proced er, esclarece a proveniencia ou explica os
Ienornenos incornpreensfveis, a tragedia exemplifica como nao se deve proceder, clenegra
o passado, torna nublosos os factos.

Parece pois que tudo se passa ao longo de urn mesmo eixo, mas enquanto 0

mito se situa sobre 0 vector pro blema - solucao, a tragedia contrariarnente, situa-se no
sentido oposto que leva da calma ao disturbio e aperturbacao incessante do espirito. Tal
foi de facto 0 que nos pareceu pocler concluir relativamente a ada ptacao tragica de
Electra - da funcao normativa e ordenadora desernpenh ada pelo mito ao apresentar a his
t6ria clos irrnaos matricidas, passa-se na tragedia a horrenda situacao em que sc veern
lancados os autores do s6rdido crime.

E nesta paisagem tragica que reencontrarnos Dioniso e 0 seu aguilhao de
sestabilizador . Contrariamente a ordenacao clo mito, a diaco smese dionfsiaca instaur a
predominantemente a contradicao, a ambiguidade, a certeza dtibia do desconhecido, e 0

esquecimento clomunclo quoticliano lanca 0 espfrito em paragens distantes.
Tarnbem a tragedia, confere a possibilidade de acesso a uma realidade que

nao IS a conhecida pela experiencia do vivido, mas que apenas pode ser apreendida na es
fera do sentido. Pelo drama, IS anulado 0 tempo profano e transponfvel para em seu lugar
ernergir a figuracao do fictfcio com tod a a carga sagrada que encerra, presenc;a tornada
real cle uma ausencia que nao chegou a existir, e que por isso mesmo eimperecfvel.

Tal como 0 mito, 0 jogo teatr al perrnite a instauracao de urn tempo sagrado
porque desligado da temporalidade quotidiana . Tal como 0 mito, a tragedia apr esenta
aos mortais, homens que permanecem vivos desd e 0 amanhecer dos tempos.

Mas os paralelism os que ternos vindo a apontar, nao pod eriam ser corre
ctam ente apreendidos se de seguida nao forem relernbradas as corrupcces que atingem 0

mito quando este eobjecto de tratarnento tragico, cor rupcoes essas que se enrafzarn em
cluas ordens cle factores - por urn lado, produto da desconcertante actuacao destruidora
de Dioniso que sempre se reserva 0 terreno movedico da ambiguidade, por outro, produ-
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to da actividade crftica e selectiva do logos, que assim pretende ditar as novas leis de fun
cionamento do mundo.

Se Dioniso era uma ameaca aordem que se poderia tornar incontrolavel, a
tragedia ao rete-Io Ioi sirnultaneamente; impregnada por essa forca do logos que anula
apenas ate ao ponto necessario, 0 perigo da destruicao dionisiaca.

E assim que, convertcndo-sc em simultaneidade de opostos - Dioniso e 0

logos - a tragcdia se tornou 0 reposit6rio de tudo 0 que 0 passado cncerra de repudiavel,
tornado presente pelo transbordamento do eomedimento da existencia civica, que per
mite ao hornem sair de si e conheccr a cxperiencia da alteridade, Mas 0 transporte do
hipokrites e do espectador que se deixa arr ebatar pelos conhecimentos da orkestra, aca
bam por servir os interesses dapolis - a existcncia pelo exccsso dionisiaco que perrnite ao
homem auto-ultrapassar-se e posta ao service de urn passado que se pretende morto e de
urn presente que em contrastc com ele se devera glorificar. Perante 0 tragico espectaculo
de duas mulheres e do is homens que se enfrentam ate amorte numa luta inconsequente,
a audiencia devera tranquilizar- se por irem longe esses tempos desregados, e dar 0 devi
do valor ao esplendor da democracia. Ademais, todos os desastres presenciados se
passam longe do que realmente afecta os hornens; a tragcdia inaugura urn novo espaco, 0

do imaginario sentido como tal, em que a viagem proposta ao espfrito devera incessan
temente alternar entre 0 mundo do real e 0 da fantasia, para que se nao perca 0

compromisso entre 0 realismo e 0 ilus6rio e assim se assegure, que por detras da repre
sentacao, prevaleca a lucidez.
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