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(*) Mestre em Letras Clássicas pela FFLCH-USP.

EUROPA DE MOSCO

(tradução de Fabricio Possebon*)

INTRODUÇÃO

O período helenístico (330 a.C. � 30 a.C.) começa, apro-
ximadamente, com a morte de Alexandre, rei da Macedônia e
divulgador da cultura grega por todo o oriente médio, e termi-
na com a invasão romana, que transformou a Grécia em colô-
nia. Tal período é entendido, normalmente, como decadência,
já que a Grécia perde, em grande medida, a sua liberdade
face ao domínio estrangeiro.

Parece, então, haver um reconhecimento de que a fase
áurea já havia terminado e que era necessário um esforço
para conservação do patrimônio existente. Grandes bibliote-
cas são construídas, muitos textos são estudados e copiados,
elaboram-se exegeses, enfim, a cultura grega não apresenta-
rá mais tantas novidades quantas foram as dos períodos clás-
sico e arcaico. É o momento da repetição, do reaproveitamento
e desenvolvimento dos temas já existentes, da alusão e da
valorização do passado, às vezes sob a forma de humor.

Nesse contexto é que vamos encontrar Mosco de Siracu-
sa, um poeta do segundo século a.C.. Pouco se sabe de sua
vida, mas há referências de que tenha sido aluno de Aristarco.

Sua obra remanescente é constituída de apenas quatro
poemas: Eros fugitivo (  ÝÛ Erwj drape/thj), Canto fúnebre em hon-
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ra a Bíon  (� Epita/fioj Bi/wnoj), Mégara (Me/gara) e Europa (Eu)rw/
ph). Mosco se inclui entre os autores do estilo bucólico e pas-
toral, cujo principal representante é Teócrito. De fato, é bas-
tante discutida a autoria das obras tanto de Mosco quanto de
Teócrito.

O poema Europa foi composto no dialeto jônico, em
hexâmetros, ou seja, no metro épico, no qual foram escritas
as grandes epopéias do período arcaico: Ilíada e Odisséia de
Homero e Teogonia e Trabalhos e Dias de Hesíodo. Mosco se
vale não apenas do metro épico, mas também dos epítetos,
das fórmulas, do vocabulário e dos temas épicos, embora sua
composição seja bucólica.

Como exemplo de sua destreza na arte poética, damos a
transcrição do verso 166, destacando as aliterações e a estru-
tura:

kaí Kroníde tékna tíkte kaí autíka gíneto méter.

k    k               k       k    k          k

             í                í                 í      í

                   t          t  t             t             t        t

O verso se divide em duas partes, cada uma principian-
do com a conjunção kaí (�e�) e tendo quatro palavras, respec-
tivamente: um monossílabo, um trissílabo e dois dissílabos.
Portanto, um verso bem equilibrado.

Nossa tradução, evidentemente, não consegue recupe-
rar toda a beleza do original. Que sirva, todavia, de incentivo
ao estudo da língua grega.
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MOSXOU EURWPHMOSXOU EURWPHMOSXOU EURWPHMOSXOU EURWPHMOSXOU EURWPH

Eu)rw/p$ pote\ Ku/prij e)pi\ gluku\n hâken o)/neiron.
Nukto\j o(/te tri/taton la/xoj i(/statai, e)ggu/qi d ¢ h)w/j,
u(/pnoj o(/te gluki/wn me/litoj blefa/roisin e)fi/zwn
lusimelh\j peda/# malak%= kata\  fa/ea desm%=,

5 euåte kai\ a)treke/wn poimai/netai e)/qnoj o)nei/rwn,
th=moj u(pwrofi/oisin e)ni\ knw/ssousa do/moisi
Foi/nikoj quga/thr e)/ti parqe/noj Eu)rw/peia
w)i/+sat ¢ h)pei/rouj doia\j peri\ eiâo ma/xesqai,
)Asi/da t ¢ a)ntipe/rhn te ! fuh\n d ¢ e)/xon oiâa gunai=kej.

10 Tw=n d ¢ h( me\n cei/nhj morfh\n e)/xen, h( d ¢ a)/r ¢ e)%/ kei
e)ndapi/$, kai\ ma=llon e(h=j a(/per i(/sxeto kou/rhj,
fa/sken d ¢ w(/j min e)/tikte kai\ w(j a)ti/thle/ min au)th/.
(H d ¢ e(te/rh krater$=si biwome/nh pala/m$sin
ei)/ruen ou)k a)e/kousan, e)pei\ fa/to mo/rsimon eiâo

15 e)k Dio\j ai)gio/xou ge/raj e)/mmenai Eu)rw/peian.
(\H d ¢ a)po\ me\n strwtw=n lexe/wn qo/re deimai/nousa,
pallome/nh kradi/hn to\ ga\ r  w(j u(/par eiåden o)/neiron.
(Ezome/nh d ¢ e)pi\ dhro\n a)kh\n e)/xen, a)mfote/raj de/
ei)se/ti peptame/noisin e)n o)/mmasin eiåxe gunai=kaj.

20 )Oye\ de\ deimale/hn a)nenei/kato parqe/noj au)dh/n !
�Ti/j moi toia/de fa/smat` e)pourani/wn proi/+hlen ;
Poi=oi/ me strwtw=n lexe/wn u(/per e)n qala/moisin
h(du\ ma/la knw/ssousan a)neptoi/hsan o)/neiroi ;
Ti/j d ¢hån h( cei/nh, th\n ei)/sidon u(pnw/ousa ;

25 (/Wj m ¢ e)/labe kradi/hn kei/nhj po/qoj, w(/j me kai\ au)th/
a)spasi/wj u(pe/dekto kai\ w(j sfete/rhn i)/de pai=da.
)Alla/ moi ei)j a)gaqo\n ma/karej krh/neian o)/neiron.�
( \Wj ei)pou=s ¢ a)no/rouse, fi/laj d ¢ e)pedi/zeq ¢ e(tai/raj
h(/likaj oi)e/teaj qumh/reaj eu)paterei/aj,

30 t$=sin a)ei\ suna/quren, o(/t ¢ e)j xoro\n e)ntu/noito,
h)\ o(/te faidru/noito xro/a proxo$=sin a)nau/rwn,
h)\ o(po/t ¢ e)k leimw=noj e)u/+pnoa lei/ri ¢ a)me/rgoi.
Ai(\ de/ oi( aiåya fa/anqen ! e)/xon d ¢ e)n xersi\n e(ka/sth
a)nqodo/kon ta/laron ! poti\ de\ leimw=naj e)/bainon
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35 a)gxia/louj, o(/qi t ¢ ai)e\n o(milado\n h)gere/qonto
terpo/menai r(ode/$ te fu$= kai\ ku/matoj h)x$=.
Au)th\ de\ xru/seon ta/laron fe/ren Eu)rw/peia
qhhto/n, me/ga qau=ma, me/gan po/non   (Hfai/stoio,
o(\n Libu/$ po/re dw=ron, o(/t ¢ e)j le/xoj  )Ennosigai/ou

40 h)/i+en ! h(\ de\ po/ren perikalle/i+ Thlefaa/ss$,
h(/te oi( ai(/matoj e)/sken ! a)nu/mf% d ¢ Eu)rwpei/$
mh/thr Thlefa/assa perikluto\n w)/pase dw=ron.
)En t%= dai/dala polla\  teteu/xato marmai/ronta.
)En me\n e)/hn xrusoi=o tetugme/nh   )Inaxi\j   )Iw/

45 ei)se/ti po/rtij e)ou=sa, fuh\n d ¢ ou)k eiåxe gunai/hn.
Foitale/h de\ po/dessin e)f ¢ a(lmura\ bai=ne ke/leuqa
nhxome/n$ i)ke/lh ! kua/nou d ¢ e)te/tukto qa/lassa.
Doioi\ d ¢ e(/stasan u(fou= e)p ¢ o)fru/oj ai)gialoi=o
fw=tej a)ollh/dhn, qheu=nto de\ pontopo/ron bou=n.

50 )En d ¢ hån Zeu\j Kroni/dhj e)pafw/menoj h)re/ma xersi/
po/rtioj   )Inaxi/hj, th\n d ¢ e(ptapo/r% para\ Nei/l%
e)k boo\j eu)kera/oio pa/lin meta/meibe gunai=ka.
)Argu/reoj me\n e)/hn Nei/lou r(o/oj, h( d ¢ a)/ra po/rtij
xalkei/h, xrusou= de\ tetugme/noj au)to\j e)/hn Zeu/j.

55 )Amfi\ de\ dinh/entoj u(po\ stefa/nhn tala/roio
(Ermei/hj h)/skhto ! pe/laj de/ oi( e)kteta/nusto
)/Argoj a)koimh/toisi kekasme/noj o)fqalmoi=si.
Toi=o de\ foinh/entoj a)f ¢ ai(/matoj e)cane/tellen
o)/rnij a)gallo/menoj pteru/gwn poluanqe/i+ xroi$= !

60 tarsa\ d ¢ a)naplw/saj, w(sei/te tij w)ku/aloj nhu=j,
xrusei/ou tala/roio peri/skepe xei/lea tarsoi=j.
Toi=oj e)/hn ta/laroj perikalle/oj Eu)rwpei/hj.
Ai(\ d ¢ e)pei\ ouån leimw=naj e)j a)nqemo/entaj i(/kanon,
a)/llh e)p ¢ a)lloi/oisi to/t ¢ a)/nqesi qumo\n e)/terpon.

65 Tw=n h( me\n na/rkisson e)u+/pnoon, h( d ¢ u(a/kinqon,
h( d ¢ i)/on, h( d ¢ e(/rpullon a)pai/nuto ! polla\  d ¢ e)/raze
leimw/nwn e)arotrefe/wn qale/qeske pethla/..
Ai(\ d ¢ auåte canqoi=o kro/kou quo/essan e)/qeiran
dre/pton e)ridmai/nousai ! a)ta\r mest$=sin a)/nassa
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70 a)glai+/hn pursoi=o r(o/dou xei/ressi le/gousa
oiâa/  per e)n Xari/tessi die/prepen   )Afroge/neia.
Ou) me\n dhro\n e)/mellen e)p ¢ a)/nqesi qumo\n i)ai/nein,
ou)d ¢ a)/ra parqeni/hn mi/trhn a)/xranton e)/rusqai.
åH ga\ r  dh\ Kroni/dhj w(/j min fra/saq ¢ , w(j e)o/lhto

75 qumo\n a)nwi/+stoisin u(podmhqei\j bele/essi
Ku/pridoj, h(\ mou/nh du/natai kai\  Zh=na dama/ssai.
Dh\ ga\r a)leuo/meno/j te xo/lon zhlh/monoj  (/Hrhj
parqenikh=j t ¢ e)qe/lwn a)talo\n no/on e)capath=sai
kru/ye qeo\n kai\ tre/ye de/maj kai\ gei/neto tau=roj,

80 ou)x oiâoj staqmoi=j e)nife/rbetai, ou)de\ me\n oiâoj
wålka diatmh/gei su/rwn eu)kampe\j a)/rotron,
ou)d ¢ oiâoj poi/mn$j e)pibo/sketai, ou)de\ me\n oiâoj
u(/splhggi dmhqei\j e)ru/ei polu/forton a)ph/nhn.
Tou= dh/ toi to\ me\n a)/llo de/maj canqo/xroon e)/ske,

85 ku/kloj d ¢  a)rgu/feoj me/ss% ma/rmaire metw/p%,
o)/sse d ¢ u(poglau/sseske kai\ i(/meron a)stra/ptesken !
iåsa/  t ¢ e)p ¢ a)llh/loisi ke/ra a)ne/telle karh/nou
a)/ntugoj h(mito/mou kerah=j a(/te ku/kla selh/nhj.
)/Hluqe d ¢ e)j leimw=na kai\ ou)k e)fo/bhse faanqei/j

90 parqenika/j, pa/s$si d ¢ e)/rwj ge/net ¢ e)ggu\j i(ke/sqai
yau=sai/ q ¢ i(mertoi=o boo/j, tou= g ¢ a)/mbrotoj o)dmh/
thlo/qi kai\ leimw=noj e)kai/nuto laro\n a)u+tmh/n.
Sth= de\ podw=n propa/roiqen a)mu/monoj Eu)rwpei/hj
kai/ oi( lixma/zeske de/rhn, kate/qelge de\ kou/rhn.

95 (\H de/ min a)mfafa/aske kai\ h)re/ma xei/resin a)fro/n
pollo\n a)po\ stoma/twn a)pomo/rgnuto kai\ ku/se tau=ron.
Au)ta\r o(\ meili/xion mukh/sato ! fai=o/ ken au)lou=
Mugdoni/ou gluku\n håxon a)nhpu/ontoj a)kou/ein.
)/\Wklase de\ pro\ podoi=i+n, e)de/rketo d ¢ Eu)rw/peian

100 au)xe/n ¢ e)pistre/yaj kai\ oi( platu\ dei/knue nw=ton.
(\H de\ baquploka/moisi mete/nnepe parqenik$=si !
�Deu=q` , e(ta/rai fi/liai kai\ o(mh/likej, o)/fr` e)pi\ t%=de
e(zo/menai tau/r% terpw/meqa ! dh\ ga\r a(pa/saj
nw=ton u(postore/saj a)nade/cetai, oiâa/ t ¢ e)nhh/j
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105 prhu/+j t ¢ ei)side/ein kai\ mei/lixoj, ou)de/ ti tau/roij
a)/lloisin prose/oike ! no/oj de/ oi( h)u/+te fwto/j
ai)/simoj a)mfiqe/ei, mou/nhj d ¢ e)pideu/etai au)dh=j.�
( \Wj fame/nh nw/toisin e)fi/zane meidio/wsa,
ai( d ¢ a)/llai me/lleskon ! a)/far d ¢ a)neph/lato tau=roj,

110 h(\n qe/len a(rpa/caj ! w)ku\j d ¢ e)pi\ po/nton i(/kanen.
(\H de\ metastrefqei=sa fi/laj kale/esken e(tai/raj,
xei=raj o)regnume/nh ! tai\ d ¢ ou)k e)du/nanto kixa/nein.
)Akta/wn d ¢ e)piba\j pro/ssw qe/en, h)u/+te delfi/j
xhlai=j a)brektoi=sin e)p ¢ eu)re/a ku/mata bai/nwn.

115 (H de\ to/t ¢ e)rxome/noio galhnia/aske qa/lassa,
kh/tea d ¢ a)mfi\j a)/talle Dio\j propa/roiqe podoi=i+n,
ghqo/sunoj d ¢ u(pe\r oiådma kubi/stee busso/qe delfi/j.
Nhrei/+dej d ¢ a)ne/dusan u(pe\c a(lo/j, ai(\ d ¢ a)/ra pa=sai
khtei/oij nw/toisin e)fh/menai e)stixo/wnto.

120 Kai\ d ¢ au)to\j baru/doupoj u(pei\r a(/la   )Ennosi/gaioj
ku=ma katiqu/nwn a(li/hj h(gei=to keleu/qou
au)tokasignh/t% ! toi\ d ¢ a)mfi/ min h)gere/qonto
Tri/twnej, po/ntoio baru/qrooi au)lhth=rej,
ko/xloisin tanaoi=j ga/mion me/loj h)pu/ontej.

125 (\H d ¢ a)/r ¢ e)fezome/nh Zhno\j boe/oij e)pi\ nw/toij
t$= me\n e)/xen tau/rou dolixo\n ke/raj, e)n xeri\ d ¢ a)/ll$
ei)/rue porfure/hn ko/lpou ptu/xa, o)/fra ke mh/ min
deu/oi e)felko/menon polih=j a(lo\j a)/speton u(/dwr.
Kolpw/qh d ¢ w)/moisi pe/ploj baqu\j Eu)rwpei/hj,

130 i(sti/on oiâa/ te nho/j, e)lafri/zeske de\ kou/rhn.
(\H d ¢ o(/te dh\ gai/hj a)po\ patri/doj håen a)/neuqen,
fai/neto d ¢ ou)/t ¢ a)kth/ tij a(li/rroqoj ou)/t ¢ o)/roj ai)pu/,
a)ll ¢ a)h\r me\n u(/perqen, e)/nerqe de\ po/ntoj a)pei/rwn,
a)mfi/ e( papth/nasa to/shn a)nenei/kato fwnh/n !

135 �P$= me fe/reij, qeo/taure; Ti/j e)/pleo; Pw=j de\ ke/leuqa
a)rgale ¢ ei)lipo/dessi die/rxeai, ou)de\ qa/lassan
deimai/neij; Nhusi\n ga\r e)pi/dromo/j e)sti qa/lassa
w)kua/loij, tau=roi d ¢ a(li/hn trome/ousin a)tarpo/n.
Poi=o/n soi poto\n h(du/, ti/j e)c a(lo\j e)/sset ¢ e)dwdh/;



315Língua e Literatura, n. 26, p. 307-321, 2000.

140 åH a)/ra tij qeo/j e)ssi ! qeoi=j g ¢ e)peoiko/ta r(e/zeij.
Ou)/q ¢ a(/lioi delfi=nej e)pi\ xqono\j ou)/te ti tau=roi
e)n po/nt% stixo/wsi, su\ de\ xqo/na kai\ kata\  po/nton
a)/tromoj a)i+/sseij, xhlai\ de/ toi/ ei)sin e)retma/.
åH ta/xa kai\ glaukh=j u(pe\r h)e/roj u(yo/s ¢ a)erqei/j

145 ei)/keloj ai)yhroi=si peth/seai oi)wnoi=sin.
)/Wmoi e)gw\ me/ga dh/ ti dusa/mmoroj, h(/ r(a/ te dw=ma
patro\j a)poprolipou=sa kai\ e(spome/nh boi+\ t%=de
cei/nhn nautili/hn e)fe/pw kai\ pla/zomai oi)/h.
)Alla\ su/ moi, mede/wn polih=j a(lo\j   )Ennosi/gaie,

150 i(/laoj a)nth/seiaj, o(\n e)/lpomai ei)sora/asqai
to/nde katiqu/nonta plo/on proke/leuqon e)mei=o.
Ou)k a)qeei\ ga\r tau=ta die/rxomai u(gra\ ke/leuqa.�
( \Wj fa/to ! th\n d ¢ wâde prosefw/neen h)u/+kerwj bou=j !
�Qa/rsei, parqenikh/, mh\ dei/diqi po/ntion oiådma.

155 Au)to/j toi Zeu/j ei)mi, kei) e)ggu/qen ei)/domai eiånai
tau=roj ! e)pei\ du/namai/ ge fanh/menai o(/tti qe/loimi.
So\j de\ po/qoj m ¢ a)ne/hke to/shn a(/la metrh/sasqai,
tau/r% e)eido/menon ! Krh/th de/ se de/cetai h)/dh,
h(/ m ¢ e)/qreye kai\ au)to/n, o(/p$ numfh/i+a sei=o

160 e)/ssetai.  )Ec e)me/qen de\ klutou\j fitu/seai uiâaj,
oi(\ skhptou=xoi a(/pantej e)pixqoni/oisin e)/sontai.�
( \Wj fa/to ! kai\ tete/lesto ta/ per fa/to. Fai/neto me\n dh/
Krh/th, Zeu\j de\ pa/lin sfete/rhn a)nela/zeto morfh/n,
lu=se de/ oi( mi/trhn, kai/ oi( le/xoj e)/ntuon  âWrai !

165 h( de\ pa/roj kou/rh Zhno\j ge/net ¢ au)ti/ka nu/mfh

kai\ Kroni/d$ te/kna ti/kte kai\ au)ti/ka gi/neto mh/thr.

EUROPA DE MOSCO

Cípria, certa vez, enviou a Europa doce sonho.

Quando a terceira parte da noite se erguia, quase aurora,

quando o mais doce sono de mel, pousando nas pálpebras,

relaxante, retém cada um dos olhos com suave amarra
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5 e quando a grei de sonhos justos pastoreia,

nesse momento, dormindo no andar superior,

Europa, a filha ainda virgem de Fênix,1

supôs lutar em torno de si dois continentes:

Ásia e o continente oposto.2 E tinham talhe de mulheres.

10 Uma possuía forma de estrangeira, autóctone

parecia a outra, mais próxima da jovem,

e tanto disse que a gerou quanto nutriu.

A primeira, vencida por violentas mãos,

a ela, involuntária, protegia e logo disse

15 que a fatal Europa é o dom de Zeus porta-égide.

Assustada, lançou-se do leito estendido,

coração agitado. O sonho parecia visão real.

Sentada longamente em silêncio, ainda retinha

ambas as mulheres nos olhos concentrados.

20 Enfim a jovem ergueu a voz tímida:

�Quem dos céus me lançou tal simulacro?

Que sonhos voariam no aposento, enquanto dormia

mais docemente no leito estendido?

Quem era a estrangeira, que dormindo divisei?

25 Tanto o desejo por ela tocou meu coração,

quanto alegre se mostrou e viu-me sua filha.

Mas os deuses me levaram a bom sonho�.

Disse, ergueu-se e buscou companheiras amigas,

da mesma idade, coetâneas, alegres, filhas de pai ilustre.

30 Com elas sempre brincava, quando se preparava ao coro,

ou quando se banhava na foz dos rios,

ou quando colhia odoríficos lises nos prados.

Rápido surgiram e cada uma possuía em mãos

florido cesto e foram aos prados próximos.

35 Ali sempre se reuniam em bandos,

prazerosas com o odor da rosa e o som da onda.

(1) Filho de Agenor.
(2) O continente oposto é a Europa. Nesse passo não há menção do nome.
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A própria Europa portava dourado cesto,

admirável, grã maravilha, grã obra de Hefesto,

que deu como dom a Líbia, quando ela foi

40 ao leito do Treme-terra.3 Ela a deu à belíssima

Telefaassa,4 sua consangüínea. À solteira Europa

mãe Telefaassa regalou o ilustre dom,

no qual erigiram-se muitos ornatos cintilantes.

E estava erigido, em ouro, Io de Ínaco,5

45 ainda bezerra, sem forma feminina.

Com pés errantes ia por salgada senda,

semelhante a nadadora. E o mar escurecia.

Na borda da colina estavam duplos heróis,

face a face, e contemplavam o boi nadador.

50 E estava Zeus Cronida, tocando tranqüilo com as mãos

a bezerra de Ínaco. No Nilo de sete fozes, de novo,

transformava-a de vaca de belo corno em mulher.

Em prata a fonte do Nilo, em bronze a bezerra

e em ouro estava erigido o próprio Zeus.

55 Em volta do cesto circular Hermes

pôs o diadema. E próximo jazia

Argos, ornado de olhos vigilantes.

De seu sangue vermelho erguia

um pássaro coberto de asas multifloridas.

60 Como uma nau ligeira, tendo movido remos,

revestia-se de remos as bordas do cesto dourado.

Tal era o cesto da belíssima Europa.

E elas logo partiram aos prados floridos

e então alegravam o coração com outras flores.

(3) Epíteto de Posídon.
(4) O cesto dourado foi confeccionado por Hefesto e dado a Líbia, por ocasião do

casamento desta com Posídon, o Treme-terra. Líbia, por sua vez, deu-o como
presente à sua irmã Telefaassa, mãe de Europa. O trecho entre os versos 43 a
61 encerram a descrição do cesto.

(5) Uma das cenas estampadas no cesto é o mito de Io, filha de Ínaco, que foi
transformada em bezerra por causa do ciúme de Hera. Zeus, no Egito, devol-
veu-lhe a forma original. A outra cena refere-se ao cão Argos.
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65 Levavam odorífico narciso, jacinto,

violeta e serpilho. Por terra muitas

pétalas floresciam nos prados primaveris.

O tufo aromático de açafrão amarelo

disputando colheram. Mas é a princesa, com mãos

70 cheias de rosa vermelha, que alegre diz

que Afrogenia6 se distinguia das Graças.

Não longamente irá acalmar o ânimo com flores,

nem proteger a pura virginal cintura.

O Cronida tanto a desejou quanto foi enganado

75 no ânimo, domado por inopinados dardos

de Cípria. Só ela pode domar Zeus.

Evitando a cólera da ciumenta Hera,

querendo ludibriar a inteligência ingênua da jovem,

ocultou a divindade, trocou o corpo e tornou-se touro,

80 mas que não pasta em estábulos, que não

abre sulco arrastando o curvo arado,

que não se alimenta com o rebanho, que não

puxa o pesadíssimo carro, domado por arreio.

De fato, seu outro corpo era amarelo,

85 e um círculo branco brilhava no meio da fronte,

e os olhos cintilavam e refletiam o desejo

e iguais cornos, lado a lado, erguiam-se da cabeça

quais círculos de chifruda lua, de semicortado disco.

Veio ao prado e tendo surgido não assustou

90 as jovens. Em todas surgiu um desejo de se aproximar,

de tocar o encantador boi. Longe dele, divo odor

também trazia uma agradável brisa no prado.

Parou aos pés da irrepreensível Europa,

lambeu seu colo e encantou a jovem,

95 que o tateou e tranqüila com as mãos

lhe enxugou muita espuma da boca e beijou o touro,

que logo mugiu melodioso. Dir-se-ia ouvir

(6) Deusa nascida da espuma, Afrodite.
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ressoar o doce som da flauta Migdônia.7

Ajoelhou aos pés e olhou Europa,

100 virou o colo e mostrou-lhe o longo dorso.

Ela disse às jovens de longas tranças:

�Eia, companheiras amigas coetâneas, que

sentadas rejubilemos com o touro. A todas

receberá, tendo estendido o dorso. Bom

105 amável e doce, é capaz de compreender. Em nada

assemelha-se a outros touros. A inteligência sábia,

como de homem, circunda-o e só carece de voz�.

Assim disse, sorriu e subiu no dorso,

mas as outras hesitaram. Logo o touro se lançou,

110 tendo pego a escolhida, e rápido foi ao mar.

Ela voltou-se e chamou as companheiras amigas,

estendendo as mãos. Mas não mergulharam ao encontro.

Partindo de Actao, corria avante, como um delfim

seguindo por vagas largas com secas barbatanas.

115 O mar, então, com a marcha se acalmou.

Em torno cetáceos saltavam aos pés de Zeus,

alegre delfim na vaga cambalhotava do fundo.

Nereidas emergiram do mar. Logo todas

se alinharam sentadas nos dorsos dos cetáceos.

120 O próprio mugente Treme-terra, pelo mar,

dirigindo a vaga da senda marinha, seguiu

o próprio irmão. Em torno seguiram

os Tritões, flautistas do mar altissonante,

ressoando nupcial canto com longas conchas.

125 E ela, sentada no dorso bovino de Zeus,

segurava o longo chifre do touro. A outra mão

puxava o púrpuro vestido do ventre, que

a imensa água do mar cinzento não a molhasse.

A densa túnica no ombro de Europa inflou-se,

130 qual vela de nave, e tornou a jovem leve.

Quando estava distante da terra pátria,

(7) Migdônia: frígia.
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brilhava não ressoante costa, nem escarpado monte,

mas bruma encima e mar infindável embaixo.

Olhando em volta de si, ergueu tal voz:

135 �Onde me levas, divo touro? quem te tornaste?

Como percorres duros cursos com curvo passo,

e mar não temes? Pois mar é caminho a naus

ligeiras e touros temem salgada senda.

Que doce líquido para ti! Qual será o alimento do mar?

140 Logo és algum deus. Ages semelhante a deuses.

Nem delfins marinhos em terra, nem touros

no mar se alinham, mas tu, por terra e mar,

sereno te lançaste. Teus remos são garras.

Rápido e além da brilhante bruma te ergueste,

145 semelhante a expeditas aves voarás.

Ai! Eu sou muito desditosa. A casa

paterna abandonei, tendo seguido o boi

sigo estranha navegação e erro sozinha.

Mas tu, protetor do mar cinzento, Treme-terra,

150 propício poderias me encontrar. Espero ver

dirigida a travessia, meu percurso.

Não sem diva ajuda, percorro os úmidos cursos.�

Disse e respondeu-lhe o boi de belos cornos:

�Coragem, não temas vaga marinha, ó virgem.

155 Sou o próprio Zeus, mesmo que perto pareça

touro, já que posso me mostrar como quisesse.

O desejo por ti levou-me a percorrer tal mar,

em touro transformado. Mas Creta já te receberá,

que a mim mesmo nutriu, onde teu quarto nupcial

160 será. De mim gerarás gloriosos filhos,

todos na terra serão portadores de cetro.�

Disse e cumpriu o que disse. Surgiu

Creta e Zeus novamente tomou sua forma,

soltou-lhe o cinto e Horas prepararam o leito.

165 A jovem diante de Zeus tornou-se logo esposa

e ao Cronida pariu uma prole e logo tornou-se mãe.
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