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Apresentagao
(com texto in6dito de .Luciano Cangora)

Pedro Paulo A. Funarf

Nas 61timas d6cadas, as Ci6ncias Humanas passaram por
transformag6es epistemo16gicas, sociais e political que resultaram
em novas abordagens e perspectivas. Os modelos normativos de
interpretagao da sociedade sofreram critical das maid variadas
origens. Por tradigao originada no nacionalismo oitocentista, as
sociedades eras encaradas como um espelho dos estados nacio-
nais, entidades homog6neas, nas quais as pessoas seguiam nor-
mas de conduta e comportamento. O desrespeito is normas era
considerado coco desvio social. As concepg6es normativas nio se
restringiam a um 6nico horizonte intelectual, mas, ao contrfrio,
Cram adaptadas aos maid diversos paradigmas interpretativos.
Algumas correntes marxistas, que nio podiam ignorar os conflitos
sociais, adotaram as homogeneidades normativas para cada um
dos doin Brandes contendores, prolet6rios e burgueses.

As crfticas aos modelos normativos coincidiram com a multi-
plicagao de sujeitos sociais, dos movimentos pelos direitos avis
nos Estados Unidos, nas d6cadas de 1950 e 1960 aos movimentos
feministas e estudantis da mesma d6cada de 1960. No interior da

Professor Titular de Hist6ria Antiga da Universidade Estadual de Cam-
pinas, Coordenador-Associado do NQcleo de Estudos Estrat6gicos
(NEE/Unicamp), ppfunari@uol.com.for.
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hedi'o Pattto A. Ftltlai i

sociedade, encarada homo todo inico ou como bipolar, surgiam
manifestag6es crescentes da diversidade de interesses e objetivos
e multiplicavam-se, portanto, os interlocutores sociais. Movimen-
tos religiosos, como a Teologia da Libertagao e o Opus Dei, a es-
querda e a direita, mostravam a multiplicagao das identidades e o
esfacelamento, cada vez mais claro, das pretens6es de homogenei-
dade social. As reflex6es te6ricas e os estudos empiricos mostra-
vam como as identidades sociais eram maltiplas e fluidas e coma
os modelos normativos nio davam conta da diversidade social. O
estatuto da ci6ncia como discurso alheio aos interesses das pesso-
as foi posto em questao, com a crescente interagao entre estudio-
sos e grupos sociais estudados.

A epistemologia da Hist6ria, como resultado, mostrou-se
ainda maid segmentada e plural do que anteriormente, quando as
contraposig6es e antinomias permitiam agrupar objetivistas ver-
sus subjetivistas, materialistas versus idealistas, em grander ca-
tegorias que abrigavam as principais correntes historiograficas. A
pulverizagao dessas antinomias em uma variedade crescente de
pontos de vista, com a matizagao das oposig6es, significou uma
multiplicagao das abordagens preocupadas com a pr6pria discipli-
na, com a cientificidade ou nio da Hist6ria. Perscrutar os pr6prios
meandros da produgao de tradig6es interpretativas, com suas res-
pectivas critical, tornou-se praxe.

A Hist6ria Antiga, disciplina que exige o conhecimento de
linguas mortal e erudigao, possui uma tradigao secular e trans-
disciplinar 6nica, com conseqii6ncias para as maneiras como rea-
giu a renovagao epistemo16gica da ciancia, nos 61timos ands. De
rata, Tucidides 6 conhecido e citado h£ 2500 anon, estudado, ape-
nas nos 61timos doin s6culos, nio apenas por historiadores, como
por lingtiistas, estudiosos da literatura, fi16sofos. O campo exide,
ademais, conhecimento de uma pletora de disciplinas como a Nu-
mismftica e a Epigrafla, para citar apenas dual. Neste contexto,
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Apl'esentagao

tardou a Hist6ria Antiga a tomar contato com as discuss6es epis-
temo16gicas sobre a multiplicagao de sujeitos mas, quando o fez, o
estudo da Antigtiidade mostrou-se excepcional para a critica do
conhecimento hist6rico, em qualquer 6poca ou pert odo.

Um dos aspectos dais re]evantes da ]liist6ria Antiga, a partir
de uma visio crftica aos modelos normativos, consiste no estudo das

apropriag6es modernas da Antigtiidade, para interesses no presen-
te. lsto significa tanto perscrutar os usos modernos do antigo, coma
mostrar aos estudiosos do moderns que nio se pode bem entender
muito da modernidade sem conhecer esses usos e reapropriag6es. O
historiador italiano Luciano Canfora, em artigo publicado no
Corriere deZZa Sera (19/3/2005, p. 23), mostra, com um exemplo, a
relevfncia dessa perspectiva e merece ser citado na integra:

"Porque o latim serve aos modernos.
O destino do conhecimento das linguas c16ssicas foi mercado

pda polaridade: por um lado o prazer elitista dos detentores (os
verdadeiros, quero dizer) de tais compet6ncias, e, por outro lado, a
derrisio de sua 'inutilidade '. Estes altos e baixos vieram como
tempestades cfclicas (as reformat de curriculo escolar) nos para-
metros curriculares: as atuais discuss6es sio apenas uma etapa
de uma longa hist6ria.

Depois da 'revolugao cultural europ6ia ' de 1968, a Franca, a
Alemanha e a Inglaterra (muito mais tarde a Espanha) destrona-
ram o latim do curriculo: uns antes, outros depois. Do grego, 6 su-
p6rfluo falar. A Italia manteve-se como um casa a parte coma o 6

ainda hoje, ainda que em grande medida nossa 'anomalia ' seja de-
vida a hipocrisia itglica, pda qual se finge que o ensino de linguas

antigas deja efetivo, quando se gabe que quake em toda parte foi
deixado de lada. Talvez mais cedo ou mais garde algu6m veri6lcarf
etta realidade e a sancionarf de forma explicita (mas isto nio 6
certo).
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O que surpreende 6 que nunca se lembre de um fen6meno,
ainda que imenso e quito signi6icativo: o fato que at6 o s6culo
XVlll (e mais a16m) o latim continuou a ser tamb6m uma das Ifn-
guas dos modernos. De modernos, de Giordano Bruno a Galileo, de
Kant a Pascoli, que continuaram a usf-la ao Indo de outras lin-
guas faladas. Para nio falar da longa duragao de um fundamento
da civilizagao, o direito romano; para nio falar da lgreja Cat61ica
no Ocidente e da Ortodoxa a Oriente, que continuaram a user la-
tim e grego para falar ao$ modernos. A discussio foi sempre foca-
lizada na pergunta: 'para que serve hole a literatura dos antigos,
ante a riqueza de conte6do dos modernos?', enquanto conviria le-
var em conta a longuissima vitalidade das dual lingual antigas
tornadas modernas entre os modernos. Nos curriculos, o latin dos
modernos este de todo ausente. Talvez fosse um rico nutriente
para vivificar nossas escolas

Nio s6 o latim foi usado durante s6culos da Hist6ria da Bra-

sil, como foi lido pelos formuladores do pensamento social brasi-
leiro at6... o s6culo XXll Uma Hist6ria do Brasil ignara da Hist6-
ria Antiga, assim, ignora os pr6prios meios intelectuais e culturais
que permitem que se entenda, de forma mats abrangente, nossa
Hist6ria. Em qualquer cano, o estudo da Hist6ria Antiga, preocu '
pads com uma visio critica, tem produzido significativos avangos
nio apenas no estudo da Antigtiidade, em si, como da modernida-
de tfo ymbelicalmente ligada a Antigiiidade.

Ng colegao Texton Didfticos, publicada pele Instituto de Fi-
losofia e Cli6ncias Humanas da Universidade Estadual de Campi-
nas, doin volumes foram publicados, com o titulo .Repensando o
]Vundo Antigo, na perspectiva critica mencionada (nameros 47 e
49). Os volumes publicaram tradug6es para o vernfculo de refle-
x6es crfticas aos modelos normativos ainda in6ditos em portugu6s
e encontraram um publica fvido, tends rapidamente se esgotado.
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Agora, publicam-se edig6es revistas de ambos os n6meros. Neste
volume, apresentam-se textos de Martin Bernal e Laurent Olivier.
Martin Bernal, desde a publicagao de Beach .Athena, hf dais de

uma d6cada, marcou 6poca na anflise cri.tica da invengao histo-
riogra$ica do mundo antigo, coco construgao racista e colonial.
Os estudos de Bernal, ja traduzidos para os principais idiomas,
ainda permanecem in6ditos em portugu6s. Na colegao One World
Archaeology, Bernal publicou uma sintese de suas propostas in-
terpretativas, texts agora traduzido por Fabio Adriano Hering que
permitirf aos estudantes brasileiros tomar contato com essay in-
terpretag6es originals. O arque61ogo Laurent Olivier, tamb6m
preocupado com a construgao do passado como resultado do nacio-
nalismo, desde Sins do s6culo XVlll, apresenta, em seu texto, uma
reconstrugao da Hist6ria Social e Cultural da Arqueologia france-
sa, gragas a tradugao de Glaydson Jose da Silva. Mostra como
apenas no contexto social e politico de sua 6poca se pode entender
a construgao do passado, a partir da culture material. A publica-
gao delta edigao revista permitira, pois, aos alunos de graduagao,
um acesso excepcional ao que de maid original se tem produzido
sobre a Antigtiidade.





Apresentagao

Fabio A drian o bering

O livro mais conhecido de Martin Bernal 6 .BZacf Athena: The
AHroasfafic .Roofs o/' CZassfcaZ CfufZfzaffon. Vol. 1: The 6abrfcaffon o/
An,dent Greece (A Arena, Negra,: As Raizes afro-cLsidticas da, civil,iza-

gdo cZdssfca. Vol.I A Habrfcafdo da Grdcia Antfga), resultado de suas
pesquisas acerca da Antigtiidade Clfssica e de sua moderna tradigao
de interpretagao. Apesar do tema especifico delta obra, Bernal nio 6
um estudioso formado em uma das rotinas acad6micas tradicional-
mente identi$1cadas com os ditos Estudos Clfssicos. Ele se doutorou
em Hist6ria da China em 1966 e foi professor do King's College Cam-
bridge de 1965 a 1972, quando entgo assumiu a cadeira de professor
de Ci6ncia Politica da Universidade de Cornell, lthaka, Nova lorque,

onde 6 hole Professor Em6rito. Especialista em politica comparada do
Oriente M6dio, Africa e Asia Oriental, Bernal tem se dedicado princi-
palmente a Lingtiistica Hist6rica, a Hist6ria das Id6ias e a Sociologia
do Conhecimento, e 6 a partir deste campo de conhecimento especifico

que ele inspeciona as rotinas intelectuais e os modelos interpretati-
vos dominantes acerca da Gr6cia Antiga. Ao argumentar, fundamen-
tado na documentagao escrita e nos registros arqueo16gicos existen-
tes, que haveria boas raz6es para que os gregos antigos fossem vistos

Mestre e doutorando em Hist6ria pelo IFCH da UNICAbllP. Desenvolve pesquisa
sobre historiografia grega e sua moderns tradigao de interpretagao. Bolsista da
FAPESP
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nio como os puros povos indo-europeus que os especialistas do s6culo
XIX propuseram, Bernal levi a terms, de acordo com o egipt61ogo J.
D. Ray, da Universidade de Cambridge, uma signi$1cativa e bem-
sucedida reavaliagao de uma das maid influentes abordagens da His-

t6ria Antiga. De carta forma, com sua pesquisa, o velho conflito Ori-
ente-Ocidente se desnuda em uma poderosa e pervasiva dimensio:
como uma rotina ideo16gica marcada pda segregagao racial e pda

pressuposigao de uma natural superioridade ocidental, suportada
intelectualmente pda "erudigao" lingtiistica e pelo discurso positivo
das "ci6ncias" do passado (em suas vers6es "helenomaniacas"). O en-
saio em que Martin Bernal resume o conteQdo de sua obra seminal,
aqui traduzido para o portugues, merece ser lido com atengao: para
exercitarmos um pouco mais a consci6ncia de que a ]ilist6ria 6 um
discurso de dominagao; para vislumbrarmos as vantagens potenciais
de se inspecionar um campo professional de fora de seus dominios
corporativos; para lembrar-nos de que mesmo a Gr6cia Antiga nio
este a nossa espera, plasmada em um passado ideal.

12



A imagem da Gr6cia Antiga homo uma
ferramenta para o colonialismo
e para a hegemonia europ6ial

Martin Bernal

Acredita-se amplamente que a area de "Estudos Clfssicos" 6,
dentre as disciplines academicas, aquela que este maid afastada do
campo da politico moderna. Por conga disco, atribuiu-se a ela n8o
apenas um espago de destaque mas mesmo o porto maid isolado em
uma dita "torre de marHim": id6ia que busco questionar neste artigo.
Argumento em meu livro (Bernal, 1987) que a disciplina acad6mica
germanica denominada de AZfertumswfssenscha/t (conhecida na In-
glaterra e nos Estados Unidos coma CZassfcs): desempenhou, durante
os s6cu]os X]X e XX, um papel central no esforgo de legitimagao his-
t6rica da cultura europ6ia ocidental. Longe, portanto, do estere6tipo
de isolamento e alienagao que Ihe 6 atribuido, a area de Estudos
Clfssicos tem fido marcada por uma atitude francamente "politica".
Os Estudos Classicos, dessa forma, teriam incorporado os padr6es

Titulo em ing16s: "The image of Ancient Greece as a tool for colonialism and
European hegemony". Artigo publicado originalmente em BOND, G. .C. &
GILLIAM, A. (Editors) SocfaZ Co/zstrucffon of the Past Representatfo/z as Power.
London/New York: Routledge, 119-128, 1994.
Traduzido para o portugu6s, com autorizagao do autor, por Fabio Adriano Hering
e revisado por Pedro Paulo A. Funari.
: Estudos Classicos, entre os especialistas de lingua portuguesa (n.do t.).
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sociais e culturais dos contextos em que se desenvolveram, fornecen-

do, em troca, argumentos em favor da nogao de uma incontestfvel
superioridade europ6ia sobre todos os outros continentes. Tal estra-
t6gia veil de encontro a uma esp6cie de justi$1cagao das agnes impe-
rialistas ou neocolonialistas do periodo, como se fossem das "miss6es
civilizadoras'

Doin modelos para as origens da Gr6cia Antiga

Com o prop6sito de analisar estes desenvolvimentos acad6micos
e politicos, considerei atil distinguir dois esquemas de interpretagao
acerca das origens da Gr6cia Antiga: o Modelo Antigo e o Modelo Ari-
ane. A lnaioria de n6s foi educada nas estruturas do 61timo deles, de
acordo com o qual a cultura grega teria se desenvolvido coco o resul-
tado de uma ou mais invas6es de povos oriundos do Norte, falantes
de uma certa lingua indo-europ6ia. Tais invasores, de acordo com
este modelo, teriam conquistado a populagao nativa, que se sup6e ter
sido "fraca" embora sofisticada. Assim homo na mitologia ou nas his-

t6rias de conquista, existed aqui cortes conotag6es de g6nero: a ima-
gem aventada peso modelo 6 claramente aquela dos "masculinos" ari-
anos capturando e dominando os "femininos" nativos. O campo de
conhecimento tradicionalmente associado a este modelo interpretati-
ve - aparte afirmag6es enfaticas acerca do fato deles terex side defi-
nitivamente broncos ou caucasianos, e nio semitas ou africanos
muito pouco pode dizer a respeito destes pr6-helenos. A excegao a re-
gra 6 o que poderia ser reconstruido do que se sup6e ser os vgrios tra-
gos lingtiisticos de sua cultura, encontrados tanto no vocabulgrio da
lingua grega quanto nos names pr6prios resguardados pda tradigao.

Nio se coloca em questao o cato de que a lingua grega, embora
de origem indo-europ6ia, contenha uma proporgao extremamente ele-
vada de elementos ndo indo-europeus. E evidence que este "influxo

14



A imagenl da Grfcia Antiga coma umajerl'amellta pat'a o colonialisino.

estrangeiro" pode tamb6m ser explicado de forma adequada pele Mo-
delo Ariano: pois os elementos nio indo-europeus seriam atribuidos
aos povos pr6-helenos. A 16gica deste "padrao lingtiistico" torna, en-
tao, impossivel afirmar que a lingua grega tenha fido homogenea ou
que os gregor foram indo-europeus ou arianos puros. O Modelo Aria-
ne, em contrapartida, mesmo admitindo uma quota generosa de "mis-
turas lingtiisticas", aponta na diregao de que tanto os invasores quan-
do os natives foram "racialmente puros", e que um ramo superior de
raga branca 6 que teria efetuado vitoriosamente a conquista. Delta
forma, a pintura produzida para o caso particular da Gr6cia 6 bastan-
te diferente daquela representada, por exemplo, pda conquista aria-
na da India. Pois no "subcontinente" indiano os aborigines eram "de
cor escura", e este bator 6 que teria guiado ao processo de "degradagao
racial" experimentado pelts conquistadores europeus. A origem da
Gr6cia, de acordo com o Modelo Ariane, era, por outro lada, retratada
como um processo similar a aquele que os germanos (de acordo com a

visio do s6culo XIX) teriam levado a terms na destruigao do Imp6rio
Romano: os teut6es infundindo, por meio da forma bruta, seu vigor
nas populag6es c61ticas e romanas da Europa.

Sio flagrantes as vantagens advindas do Modelo Ariano para os
racistas dos s6culos XIX e XX. Este rata, por si s6, entretanto, ngo
torna tal modelo automaticamente falso. Deve-se ter em conta, entre-

tanto, que enquanto as invas6es germanicas sio eventos hist6ricos
(assim homo existem, da mesma forma, forbes evid6ncias lendgrias de

conquistas arianas no norte da india), tal tradigao nio existe no casa
da Gr6cia. 2

A tio chamada "invasio d6rica", mats comumente denominada na Antigtiidade
de "Retorno dos Heraclidas", representou um movimento tribal do Norte para o
Sul dentro do territ6rio da Gr6cia peninsular. Pouquissimos estudiosos chegam
realmente a negar que uma populagao "pr6-d6rica" da Gr6cia Meridional falasse o
gregg. Afirmar isso significaria nio apenas rqeitar a tese extremamente plausi-
vel de que a escrita dos povos mic6nicos (o Linear B) era uma forma de gregg,

15
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O verdadeiro lar dos gregor, antes mesmo deles imporem seu
domfnio sobre o territ6rio da Gr6cia, se apagou de suas mem6ri-
as. e des olhavam para o Oriente, e ngo maid para o Norte,
como a parte do mundo de olde alguns de deus ancestrais ti-
nham migrado". (Bury, 1900: 75).

O que o classicista Bury, em inicios do s6culo XX, tomou coma
uma falha na mem6ria dos gregor eu romo coma uma evid6ncia do
Modelo Antigo. Tal esquema hist6rico pode ser encontrado em IEs-
quilo, Euripides, Her6doto, Socrates, Diodoro Siculo, Pausanias, en-
tre outros (Bernal, 1987: 88-112). Apenas um ou dais autores o omi-

tem e apenas Plutarco busca negg-lo, no que 6 geralmente tomado
maid como uma manifestagao isolada de indignagao para com a obra
de Her6doto.' Em outros escritos, o mesmo Plutarco admitiria as pro '
fundas dividas culturais que os gregos mantinham para com o Orien-
te Pr6ximo, chegando, por exemplo, a tomar homo para a16m de qual-

quer contestagao o faso da religiao grega ter-se originado no Egito
(Bernal, 1987: 112-114; 117-119).

De acordo com este Modelo Antigo, a Gr6cia teria sido habitada

por tribos primitivas homo os pelasgos, entre outros - sends, poste-
riormente, colonizada pelos egipcios e pecos fenicios, que construiram
cidades e civilizaram os nativos. Os fenicios, por exemplo, introduzi-
ram o alfabeto, enquanto que os egipcios ensinaram aos pelasgos coi-
sas homo a irrigagao, os nomes dos deuses e as formas de Ihes prestar

O Modelo Antigo ngo foi seriamente ameagado at6 o 6lnal do s6-
culo XVlll, e s6 comegou a ser abandonado apes a d6cada de 1820,

culto

mas tamb6m negar aos her6is hom6ricos que viveram antes do Retorno dos He-
rfclidas -- a identidade grega. Este era um sacriHcio que poucos helenomaniacos
estavam preparados para fazed. (n. do a.).
' P]utarco (]WoraZla, 11, 857, 12-13) acura Her6doto de ser um "mentiroso" e um
;Hilobarbaro", pois ele terra "invertido" as origens das divindades e dos her6is gre-
gor, associando-os ao Egito (n.do t.).
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A imaged da Grfcia Atatiga cotllo lima jen'amellta para o colotlialisino.

quando alguns estudiosos da Europa setentrional comegaram a negar
as colonizag6es acima descritas, descartando, delta forma, as influ6n-
cias culturais que tanto os fenicios quanto os egipcios (segundo o Mlo-
delo Antigo) teriam exercido sobre a Gr6cia. Estes desenvolvimentos
historiograHicos ngo podem ser associados a disponibilidade de qual-
quer nova evid6ncia, pois as ditas "grander descobertas" ocorreram
bem maid tarde, nos s6culo XIX e XX. As primeiras escavag6es da
Gr6cia da Idade do Bronze, por Schliemann, e a decifragao da escrita
cuneiforme ', por exemplo, aconteceram vfrias d6cadas apes a mu-
danga de "modelos" ter-se efetuado; a decifragao dos hier6glifos por
Champollion, por outro lada, nio foi aceita pda grande maioria dos
classicistas at6 a d6cada de 1850. Delta forma, deve-se atribuir ngo
aos desenvolvimentos internos das disciplinas acad6micas mas ao
Zeftgefst -- ao meir intelectual do periodo - os motivos que teriam le-
vado ao abandons do Modelo Antigo.

Os antes de 1815 at6 1830 foram fundamentais tanto para as

transformag6es political quanto para o renascimento religioso que
teriam lugar na Europa setentrional. Desta forma, a reagao contra o
Egito Antigo deve ser entendida de par com a centralidade da civili-

zagao daquela regiao para as crengas particulares dos membros da
Magonaria -- olde A FZaufa M6gfca.s Os masons eram vistos pelos re-
acionfrios do periodo coma tends feito parte central e ativa da Revo-
lugao Francesa, incitando os revolucionfrios com sua "religiao da la-
zio" de trago anticristio. No final das contas, entretanto, o Modelo

Pelo britfnico Michael Ventris, em meados do s6culo XX (n. do t.).

' O libreto da opera .A f'Zauta Magica, de Mozart, de autoria de E. J. Schikaneder,
membro declarado da Magonaria, foi tomado, ja na 6poca da sua montagem, homo
uma esp6cie de defesa dos ideais revoluciongrios masons e iluministas. Entry estes
ideals contava-se, por exemplo, tanto a id6ia de que o progresso da humanidade
seria necessariamente uma fungao do dominio e utilizagao do conhecimento quando
a de que as origens da "civilizagao" proviriam do Oriente(ex orfente Zux, na formula-
Qao tradicionalmente associada aos antiquarios do s6culo XVIII) (n.do t.).
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Antigo foi destruido nio por causa de qualquer ameaga que ele colo-
cava ao cristianismo mas por causa da predominancia, no s6culo XIX,
do Romantismo, do Racismo e do conceito de progresso. O Romantis-
mo foi importante porque, em seu ataque ao cristianismo, ele enfati-
zava a peculiaridade local e a importancia da localizagao geogra6ica e
das relag6es de parentesco na formagao das cultural. Os romfnticos

preferiam pequenas comunidades, que se supunha promover a virtu-
de, aos grandes Imp6rios como os de Roma, China e o Egito, outrora
admirados pelts iluministas. Os romfnticos tamb6m acreditavam
que a virtude fosse produzida por meir-ambientes favorfveis ou es-
timulantes, particularmente as montanhosas e geladas regimes do
Norte, homo a Esc6cia e a Suiga. Delta forma, os gregor, que comega-
vam entio a serem vistos coma particularmente virtuosos, foram, de
certa forma, convocados para se tornarem setentrionais, pois nio po-
deriam ter recebido a heranga de sua civilizagao das luxuriantes e
decadentes regimes meridionais e orientais.

A16m disso tudo, por volta do Hind do s6culo XVlll os antigos
gregor eram vistos como representando, de certa forma, a infancia da
Europa. Tal nogao provinha da descrigao de Plano de uma entrevista
de Salon com os sacerdotes do Egito, que teriam dito ao legislador
ateniense: "voc6s gregos sio sempre criangas. Nio existe algo coma

um grego idoso" (7'imeu 22b). Da Antigtiidade at6 o Renascimento, tal
colocagao era tomada homo uma poderosa e inc6moda condenagao de
uma superHicialidade grega. Depois do s6culo XVlll, tornou-se um
elogio. A inf ancia, como um periodo da vida qualitativamente distin-
to, tornara-se entio uma descoberta do periodo, desenvolvida na in-
tersegao do Romantismo e da id6ia de progresso e percebida coma
uma paradoxal combinagao de imaginagao livre e pureza sexual. Del-
ta forma, a visio traditional da Gr6cia Antiga como o caldeirio 6tnico
do Mediterrfneo oriental tornou-se cada vez maid de di6cil aprecia-
gao. Pior ainda foio cato de muitos importantes conquistadores da
Gr6cia serum tomados homo egipcios e fenicios, grupos que estavam
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entio comegando a ser catalogados como africanos e semitas. Tal pin-
tura foi completamente ofensiva para o racismo que estava se difun-
dindo, na virada do s6culo XIX.

O triunfo do racismo, logicamente, foi influenciado pda neces-
sidade dos europeus setentrionais de denegrir as pessoas as quais
des estavam entgo exterminando, escravizando e explorando em ou-
tros continentes. A expansao europ6ia, e a arrogancia e o otimismo
dela decorrentes, foi tamb6m importante no estabelecimento da nogao
de progresso, que afetou diretamente as atitudes com relagao ao Mo-
delo Antigo. Anteriormente, a antigtiidade dos egipcios e dos fenicios
conferia-lhes a reputagao de serem os portadores de uma superiori-
dade cultural. Agora, entretanto, a id6ia de que "o maid recente 6 o
melhor" beneficiava os gregos, que eram entio vistos como o exemplo
perfeito das entio desejfveis qualidades da juventude e do dinamis-

No novo periodo, a imagem dos gregor mudou daquela em que
des eram vistos como os intermediarios, os transmissores de uma
parte da civilizagao e do conhecimento do oriente para o ocidente,
para aquela em que eram os criadores da civilizagao. No inicio do s6-
culo XVlll, os gregos antigos eras admirados por causa de Homers e
dos poetas posteriores. Em meadow do s6culo, guiados polo fundador
dos estudos acad6micos de Hist6ria da Arte, Johann Joachhim

Winkelmann (que nuca viu com deus pr6prios olhos qualquer objeto
da arte clgssica grega) os europeus ilustrados comegaram a ver os

exemplares gregor como a forma mais elevada de arte at6 entio cria-
da. Finalmente, na d6cada de 1780, os historiadores da filosofia co-
megaram a concordar que nio teria havido Hilosofia antes dos gregor.
Os novos historiadores romanticos, por sua parte, comegaram a ver a
Hist6ria coma a biograHla das "ragas". A imaginada dupla aquisigao

dos antigos gregor, tanto na poesia quanto na arte, associada com as
virtudes da juventude e da sabedoria, tradicionalmente associadas
com a maturidade de uma "raga", acabou conferindo-lhes um status

mo
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supra-humano, como fossem des os modelos de uma equilibrada e
bem integrada humanidade.

Este espirito era particularmente forte na Alemanha, onde, por
outras raz6es, o neo-helenismo tinha-se tornado extraordinariamente

passional durante o s6culo XVIII. Em 1793, no auge da Revolugao
francesa, o jovem brilhante, aristocrata e erudito, Wilhelm von
Humboldt, tragou um plano para uma nova estrutura educational
que deveria reintegrar homens e mulheres, espiritualmente separa '
dos e alienados uns dos outros devido aos influxos da modernidade,

por meir do estudo do povo mais perfeitamente integrado do passado,
os antigos gregor. Quatorze argos maid tarde, em panico ap6s a derro-
ta para Napoleao, o governo prussiano instituiu amplas reformat, e
Humboldt foi colocado no comando da educagao nacional. Ele. foi, del-

ta forma, capaz de implementar muitas de suas id6ias e de estabele-
cer a educagao humanistica na educagao escolar (G5'nmnasfzzm) e no
sistema universitfrio (Seminar), ambos centrados na id6ia de uma
AZfer'tumswfssenscha/t ("o estudo / a ci6ncia da Antigtiidade") que
privilegiasse os gregor em particular.

Este novo sistema educacional tinha claus tend6ncias merito-

crfticas e foi, delta forma, uma ameaga para a aristocracia, cujos
membros se opuseram is novas id6ias. De maneira similar, seu bragg

ingles, denominado de Classics, foi visto homo um meio termo entre
as postural reacionfrias e revoluciongrias. Entretanto, este aparente
equilibrio 6 enganoso, pris, no inicio, o principal prop6sito daqueles
que advogavam em favor de uma educagao humanista, centrada na
Gr6cia Antiga, era o de impedir ou evitar a revolugao. Na realidade,
buscavam, de maneira efetiva, manter o status quo -- a despeito de
qualquer problema de menor monta envolvendo o apoio que alguns
radicais associados ao movimento flle16nico manifestaram com rela-

gao a Guerra de Independ6ncia Grega.
Nesta atmosfera de Hllelenismo popular e institucionalizado,

que naturalmente intensi$1cou-se depois do principio da Guerra de
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Independ6ncia Grega contra o dominio turco, em 1821, 6 digno de
nota que o Modelo Antigo tenha sobrevivido por tanto tempo. Ele era,
entretanto, uM "oslo duro de roer". Coma Connop Thirlwall, o pri-
meiro escritor de uma Hist6ria da Gr6cia nos "novos moldes", escre-
veu na d6cada de 1830:

"Requer ndo pouca coragem arriscar-se a questionar a verdade
de uma opini5o sancionada por tamanha autoridade e pda
prescrigao de tio longo e nao-questionado senso-comum '
(Thirlwal1, 1835: 63)

O homem que conseguiu realizar o que Thirlwall considerava de
dificil execugao foi um dos primeiros produtos do novo sistema educa-
cional de Humboldt, o brilhante estudioso Karl Otfried Muller. De-
fendendo uma base "cientifica" que havia faltado a seu antecessor,
Muller mantinha que os relatos maid tardios a respeito da coloniza-
gao e dos empreendimentos civilizat6rios egipcios e fenicios eram o
resultado de intimas conex6es, levadas a termo em periodos maid
tardios, entre os sacerdotes egipcios, fenicios e gregos, e eras (devido
ao Cato de supostamente nio terem uma longa genealogia) bastante
duvidosos. A16m disso, como nenhuma das lendas que davam forma

ao Modelo Antigo poderia ser provada, nio se deveria, argumentava,
imputar-lhes qualquer credibilidade. Ha aqui duas artimanhas. A
primeira 6 a reivindicagao de "prova" em uma area onde o melhor que
se pode esperar 6 a concorr6ncia de fatores da esfera do minimamen-
te plausivel. A segunda, o cato de se impor o anus da prova n6o sobre
os que contestavam o massivo testemunho antigo mas sobre os que o
aceitavam (Bernal, 1987; 308-316). O que nio este explicito nas rei-
vindicag6es de Muller 6 o ent6o novissimo axioma de que a Europa
era, assim como sempre tinha side, irrefutavelmente separada da
Asia e da Africa e superior a estas dual regimes. Desta forma, recla-
mava-se uma "prova" para justificar algo tio "contrgrio is leis da
natureza" como era o Modelo Antigo.
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A rfpida aceitagio gerd do descr6dito promovido por Muller a
colonizagao edpcia demonstra quao sintonizado ele estava com seu
proprio tempo. Sua negagao da influ6ncia fenicia da Gr6cia, por outdo
lada, nio foi aceita tgo facilmente. lsto se deve ao fate de que, durante
boa parte do s6culo XIX, a imagem predominante acerca das origens da
Gr6cia era uma que se poderia chamar de Modelo Ariano Ampliado,
que negava as tradig6es gregas a respeito dos egipcios mas aceitava
aquelas referentes aos fenicios. At6 mesmo a bem conhecida coloniza-
gao da Gr6cia pele Egito -- aquela que Danao, proveniente do Egito,
promovera em Argos - estava entgo sendo atribuida aos fenicios. De
rata. na metade do s6culo XIX houve um aumento repentino no interes-

se e na admiragao dos britfnicos para com esse povo. Homens como o
primeiro-ministro Gladstone - que escreveu extensivamente a respeito
da Gr6cia Antiga -- manifestava uma declarada simpatia por este juste
povo comerciante e manufatureiro, que disseminava a civilizagao en-
quanto vendia tecido e, paralelamente, traficava escravos.

Franceses e, maid tardiamente, alemies tamb6m comungaram
delta equagao de identidade entre fenicios e ingleses, entretanto ngo
coma uma manifestagao de simpatia mas de 6dio para com os elemen-
tos modernos do par. Parece ter fido a partir do estere6tipo romano
da mf fe ou da traigao dos fenicios cartagineses que teria, por exem-

plo, surgldo a difundida e pejorativa expressao francesa, assim coma
a imagem a ela associada: Per#de AZbfon (Inglaterra desleal).' Os fe-
nicios, entretanto, entgo eram, como o tinham sido desde a Renascen-
ga, associados principalmente com os judeus -- com quem des de fato

' Albion era o terms (hole caido em desuso) usado polos franceses, dos s6culos
XVlll e XIX, para designar a Inglaterra. Ja Plinio fazia uso dente substantive
para designer a parte da regiao da Bretanha Romana hoje identiHlcada com a
Inglaterra. A origem do terms 6 incerta: possivelmente de proveni6ncia celta.
Alguns estudiosos, entretanto, fazem uma associagao com a raiz verbal latina
aZbare (tornar branch), o que se explicaria peta exist6ncia, nas costas da Inglater-
ra, de longas escarpas de pedra branca. (n. do t.)
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compartilhavam uma mesma linguagem, o cananeu, assim como va-
rios costumes de trago nio estritamente religioso. Delta forma, o
auge da reputagao dos fenicios na escrita da hist6ria, durante o perio-
do moderns, corresponde perfeitamente com os anon de relativa tole-
rgncia para com os judeus na Europa: quando diminuia o 6dio que o
tradicionalismo cristio alimentava para com os judeus e o "racismo"
anti-semitico ainda se desenvolvia.

Em alguns aspectos 6 atil ver o anti-semitismo como uma esp6-
cie de capricho, que os europeus setentrionais se permitiriam apenas
quando o resto do mundo nao-europeu estivesse totalmente subjuga-
do. Conseqtientemente, um dos mais importantes fatores culturais
subjacentes ao desenvolvimento do anti-semitismo, durante as d6ca-
das de 1880 e 1890, foia extraordingria arrogancia associada ao tri-
unfo do Imperialismo. Foi neste periodo que a crenga no papel forma-
dor desempenhado pelos fenicios na criagao da civilizagao grega so-
freu um abalo radical. Tal periodo assistiu nio apenas o auge do im-
perialismo e do anti-semitismo (do qual o cano Dreyfus foi um dos
elementos catalisadoresy, mas tamb6m a publicagao de artigos bas-
tante influentes, que buscavam negar a exist6ncia de qualquer influ6n-
cia extra-europ6ia signiHlcativa na formagao da Gr6cia (Bernal, 1987:
370-377). O Modelo Ariano Ampliado sobreviveu, entretanto, at6 a
d6cada de 1925-1935, quando entio os "semitas", fossem judeus ou

' Casa em que Alfred Dreyfus (1859-1935), capital do estado-maier gerd do ex6r-
cito frances, de origem judaica, foi acusado de espionagem em favor da Alemanha
e condenado, em 1894, a prisao perp6tua na llha do Diabo, na Guiana Francesa.
Seu julgamento foi marcado pelo autoritarismo do governs de direita frances e
por uma signiHicativa mobilizagao nacionalista anti-semita por parte da imprensa
parisienne. Emile Zola (1840-1902) levantou-se em favor do acusado ao escrever o
artigo JHccuse para denunciar a farsa, o que Ihe custou a perseguigao da policia
francesa e o exilio temporario na Inglaterra. O capital foi exonerado em 1906 e sua
inoc6ncia provada em 1936, quando se tornaram p6blicos os documentos e corres-
pond6ncias que incriminavam o adido militar alemio em Paris, Major blab von
Schwartzkoppen, e Ferdinand Walsh Esterhazy, o verdadeiro espiao (n.do t.).
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fenicios, foram, de forma impositiva, colocados no seu devido lugar:
fora dos limited da civilizagao europ6ia. Em um certo sentido, tal pro-
cesso esteve claramente associado com a importancia, real e presu-

mida, que os judeus tiveram durante a Revolugao Russa e na implan-
tagao do comunismo mundial. Em um outro sentido, nio se pode per-
der de vista que a hostilidade para com os judeus e com os fenicios foi
o resultado da ja citada extreme autoconHlanga imperialista europ6ia.

Ao mesmo tempo em que mantenho, coma arima descrito, que
forgas ideo16gicas, ou "externas", foram o moto da mudanga de mode-
los, determinando a destruigao do Modelo Antigo, existiu tamb6m um
importante impulse "interns" por detrgs da criagao do Modelo Ariane,
entre as d6cadas de 1830 e 1840. Este impulso foi um dos resultados

da criagao da id6ia de familia lingtiistica indo-europ6ia e da crenga

na plausibilidade de ter havido, em algum periodo, uma 6nica lin-
guagem proto-indo-europ6ia, falada provavelmente nas regimes ao
norte ou ao noroeste do Mar Negro. Desta forma, se o gregg era uma

lingua indo-europ6ia, em algum estfgio ela deveria ter sido introdu-
zido na Europa, a partir do Norte. Foia partir deltas bases que se
tornou possivel postular uma "invasio ariana", a despeito da malta

tanto de qualquer evid6ncia arqueo16gica quanto de qualquer relate
dos autores antigos que sustentassem a tese de uma influ6ncia ex-
terna de origem setentrional.

A situagao tem mudado desde 1945, com o sentiments de indig-
nagao moral frente is conseqti6ncias do anti-semitismo, como vista no
holocausto. Maid importante ainda tem fido a simultfnea proemi-
n6ncia do Terceiro Mundo e de Israel como defensores de um novo

imperialismo ou de uma nova id6ia de "civilizagao ocidental". Todas
estas mudangas levaram a uma re-aceitagao dos judeus como euro-
peus. Mesmo entre os judeus, uma crescente autoconfianga tem fido
largamente refletida no Sionismo e em uma renovagao religiosa. En-
tretanto, avangos bem maid modestos t6m fido feitos no sentido de
restaurar a antiga reputagao dos fenicios: levados adiante por alguns
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especialistas que se t6m preocupado em questionar as definig6es de
identidade mais ortodoxas relacionadas a este assunto. Desta forma,
desde a d6cada de 1960 tem havido uma batalha para trazer de volta o
Modelo Ariano Ampliado. Alguma resist6ncia por parte dos "extremis-
tas" parece ser em grande parte oriunda de uma esp6cie de in6rcia e/ou
respeito pda autoridade, que 6 naturalmente bastante grande em dis-
ciplinas tradicionais como o sio os Estudos Clgssicos e a Lingtiistica
Hist6rica. A despeito ditto, os defensores maid extremados do Modelo
Ariano t6m se enfraquecido devido tanto a uma sensivel mudanga nas
atitudes politicas em gerd quanto a um significativo afluxo de evid6n-
cias relacionadas com as influ6ncias que o Egeu, durante as Idades do
Bronze Recente e do Ferro Antiga, teria recebido tanto do Egito quando
do Levante. Os defensores do Modelo Ariano Ampliado -- entre os
quaid conga-se muitos ilustres estudiosos judeus estgo agora ganhan-
do terreno e deverio quake certamente alcangar o sucesso nos pr6ximos

anon. A restauragao do Modelo Antigo, em uma forma minimamente
revisada, deverf levar album tempo a mais.

Mesmo aceitando o arguments, aqui exposto, de que o Modelo
Ariano foi concebido a partir do que se poderia denominar de o "peca-
do" ou erro do racismo e do anti-semitismo, tal evid6ncia, por si s6,
nio 6 suficiente para questionar sua validade. Muitas teorias extre-
mamente frutiferas -- como o darwinismo -- foram desenvolvidas a
partir de raz6es que, maid tarde, foram reconhecidas como duvidosas.
Entretanto, nio hg divida de que o Modelo Antigo foi descartado nio
por causa de qualquer defici6ncia intrinseca mas por que ele nio su-
pria as demandas da ufsdo de mzzndo (WeZfanschauung) do s6culo
XIX. O Modelo Ariane tinha a vantagem de tornar possivel conformar
a hist6ria grega ao entio presumido principio hist6rico universal da
desigualdade entre as ragas. Foi este "valor explicativo excedente"
externo -- para usar um termo do fi16sofo da ci6ncia Imre Lakatos --
qud permitiu ao Modelo Ariane superar o Antigo. Delta forma, por
nio haver nos dias de hoje um campo de debate suHicientemente pro-
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picio para o abandono do Modelo Ariane, parece ser razogvel ao me-
nts reabrir o debate entre os dois modelos a luz das descobertas e
desenvolvimentos que t6m sido feitos desde 1825, para entio definir
qual dos doin modelos tem maior valor heuristics.

Tal debate deverg ser levado adiante nio em termos de qual-

quer suposta certeza mas de uma determinada plausibilidade compe-
titiva e deve ser julgado em face das evid6ncias do periodo da Idade
do Bronze Recente: arqueo16gicas, lingtiisticas, toponimicas, onomfs-

ticas, mito16gicas e religiosas. Em alguns casos -- no que diz respeito
aos documentos escritos e aos registros arqueo16gicos as evid6ncias

tendem inquestionavelmente na diregao do Modelo Antigo. Em ou-
tros, entretanto, das suportam convincentemente o Modelo Ariane.

Nio se duvida, absolutamente, das conquistas dos antigos lin-
gtiistas, que propuseram a id6ia de tronco indo-europeu, ou de que o
greco, apesar dos vgrios elementos e aspectos estrangeiros mencio-
nados acima, sega fundamentalmente uma lingua indo-europ6ia. Por
ipso, nio se advoga aqui em favor de uma complete restauragao do
Modelo Antigo, mas do estabelecimento de uma sintese, que sega ca-
paz tanto de incorporar os avangos da lingUistica do s6culo XIX quan-
to de atualizar as datag6es tradicionais is evid6ncias arqueo16gicas
trazidas a cent no s6culo XX. Apesar disto, deve-se postular que o
novo esquema possivelmente estarg mais pr6ximo do Modelo Antigo
que do Ariane: aceitando-se, portanto, que teria havido colonizag6es

egipcias e fenicias, assim como massivas e importantes influ6ncias
culturais orientais no Egeu.

Modelos da Hist6ria da Gr6cia e da Antropologia

Devemos, aqui, abandonar a tentativa de reconstruir a historio-
grafia, ou uma pior realidade hist6rica, para, em contrapartida, vol-
tarmo-nos a aquilo que tem se desenvolvido satisfatoriamente entre
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os antrop61ogos, o estudo da estrutura e da fungao do milo -- no pre
dente cano, do mito de uma Gr6cia ariana.

(...) se examinarmos o que realmente constituia fungao gerd
do conceito de civilizagao, e que qualidade comum levi sodas es-
say vgrias atitudes e atividades humanas a serem descritas
homo civilizadas, partimos de uma descoberta quito dimples:
este conceito expressa a consci6ncia que o Ocidente tem de si
mesmo. Poderiamos at6 dizer: a consci6ncia nacional. Ele resu-

me judo em que a sociedade ocidental dos 61timos dais ou tr6s
s6culos se julga superior a sociedades maid antigas ou a socie-
dades contemporaneas "mais primitives". Com elsa palavra, a
sociedade ocidental procura descrever o que Ihe constituio carg-
ter especial e aquilo de que se orgulha: o navel de sua tecnologia,
a natureza de saas maneiras, o desenvolvimento de sua cultura
cientffica ou visio do mundo, e muito maid". (Elias, 1990: 23).'

O Modelo Ariane aplicado para o casa da Gr6cia foi parte fun-
damental na dinfmica acima descrita, pois se fundou no pressuposto
de que a Gr6cia seria a primeira verdadeira civilizagao, tomada, por
outra parte, coma exclusivamente europ6ia: bases necessfrias para o
colonialismo europeu do s6culo XIX. Os franceses, por exemplo, foram
explicitos em justificar sua rapinagem e sua constrangedora explora-
gao como uma esp6cie de mfssdo cfufZfzadora. Em um certo sentido, os
portugueses fizeram tamb6m uso do mesmo subterfugio, ao levarem
adiante a administragao colonial sob o pressuposto te6rico de que as
populag6es nativas deveriam ser assimiladas pele sistema colonial.
Depois de 1850, entretanto, gragas ao intenso e sistemgtico racismo
que se desenvolveria na Europa, ingleses, holandeses, alemies e bel-
gas foram se tornando dada vez maid incapazes de sustentar a id6ia
de que poderiam conduzir os povos racialmente inferiores ao mesmo
patamar que a dita civilizagao ocidental ocupava - o que nio impos-

; Optou-se, aqui, por seguir o texts da edigao brasileira do texts de Norbert Elias
(n. do t.).
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sibilitou que a proposta de Macaulay (que defendia, ainda na d6cada
de 1830, a criagao de um "ing16s pardo")9 sobrevivesse tanto ao Motim
Indiano" quanto aos horrores do SInaI do s6culo XIX e inicios do XX.
Quando, entretanto, os europeus passaram a enfatizar as id6ias de
"pacinicagao" e de "estabelecimento da leie da ordem", ao inv6s da
id6ia de assimilagao, a nogao subjacente era de que os colonizadores
possuiam uma vasta civilizagao, que remontava a Plano e Arist6te-
les: o que foi essencial tanto para a manutengao da confianga que de-
positavam em sua inquestiongvel superioridade quanto para que as
elites locais aceitassem a dominagao da cultura europ6ia.

E interessante notar que esta superestrutura hegem6nica so-

breviveu ao colapso das velhas estruturas coloniais, tendo-se tornado,
entao, maid importante ainda para a dinAmica do neocolonialismo. A
elite nativa, convocada para servir de mediadora entre a co16nia e o
controle econ6mico ocidental, teve de compartilhar n&o apenas da
id6ia de que a civilizagao ocidental 6 superior mas, tamb6m, de que
ela seria a Qnica civilizagao. A centralidade desta dinfmica do coop-
tagao ideo16gica para a manutengao das estruturas neocoloniais pode
ser vista na vio16ncia dos ataques que as metr6poles desferiram na

diregao da UNESCO, por etta ter ameagado desafiar este monop61io.

' Lord Thomas Babington Macaulay foi uma das nlguras centrais no debate acerca
de qual lingua deveria ser usada no sistema educacional indiana. Sua proposta,
ou bllinuta, propunha que se deveria formar "uma classe de pessoas, indianos no
langue e na cor, mas ingleses na opiniao, na moral e no intelecto" (.Brown
EngZfshmen), instruidos na lingua e na cultura britgnicas. A implantagao do pro-
grama de Rlacaulay significou, entre outras coisas, a vit6ria dos anglicistas frente
aos orientalistas ingleses (n. do t.).
" Revolta que comegou, em 10 de maio 1857, com os soldados indianos do ex6rcito
bengales da Companhia Britfnica do Leste da India insatisfeitos com deus paga-
mentos e com o desrespeito para com suas prfticas religiosas. Logo, entretanto,
transformou-se, com o apoio de boa parte da populagao indiana, em um ample
confronts contra o governo britfnico. O ex6rcito britfnico silenciou de6lnitivamen-
te a revolta em margo de 1858, depois de cometidas inUmeras atrocidades em
amboy os ladas do conflito (n. do t.).
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Nos dominios "dom6sticos", por outro lada, a situagao nio 6 o que
se pode chamar propriamente de tranqaila. O relativismo fomentado
pdas minorias 6tnicas na Europa e na America do Norte, assim como por
determinados grupos subversivos(como os antrop61ogos t6m demonstra-
do), tem estabelecido uma posigao inflexivel contra a dita dominagao oci-
dental. O projeto de dominagao ocidental tem experimentado uma relati-
va inseguranga, maid bem ilustrada se esbogamios aqui os caminhos pe-
lts quaid ele teria se desenvolvido no s6culo XX. Durante a Primeira
Guerra Mundial, foi criada uma nova id6ia de eixo ocidental capaz de
6ortalecer a America coma uma nagao de imigrantes europeus que esta-
vam se opondo aos bgrbaros alemaes, como fossem estes os descendentes
dos hunos semi-asifticos.:: Estava a{ associada uma forte nora liberal,

representada pelos Estados Unidos, contra o autoritarismo "espartano"
germanico; tal eixo de forgas ganharia uma nova natureza e uma nova
motivagao com o desenvolvimento do anticomunismo, visio entio homo
uma luta do Ocidente contra as forgas nio europ6ias.

Esta politica anticomunista, levada a termo pdas agnes da dita
civilizagao ocidental, intensificou-se na d6cada de 1940 com o acirra-
mento da Guerra Fda, e nio se construiu sem uma enfatica recorr6n-
cia aos exemplos he16nicos, fossem das invas6es persas ou da Guerra
do Peloponeso. Entretanto, um interessante desenvolvimento tomou
lugar assim que a 6nfase na Gr6cia Antiga foi-se estreitando a antiga
concepgao romfntica outrora levada a termo pelos alemies: o que ori-
ginalmente era uma aWaD antigermanica tornava-se agora uma cele-
bragao do neo-helenismo germanico. Tal processo coincide com a
apropriagao que a extrema direita tem feito da civilizagao ocidental,
ou europ6ia, tomando-a como o ponto maid elevado em uma escala
evolutiva -- 6 o que se pode ver no desconstrutivismo de Paul De

:: Os hunos: forma peJorativa com que os alem&es elam designados durante a
Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Forma de associg-los figurativamente a
horda de tribes bfrbaras que invadiram belicosamente a Europa no s6culo VI
d.C. (n. do t.).
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Mann e no trabalho popular de Allan Bloom. Delta forma, a "civiliza-
Qao ocidental" tornou-se a cuZfura (.Kultur) ocidental, no sentido que
os alemies atribuiram a etta expressao: como uma forma de distin-
guir sua civilizagao, de natureza intangvel e profunda, da dos 6'an-
ceses, sofisticada mas superficial. Enquanto que a "civilizagao ' era
associada ao ocidente e aos individuos de origem caucasiana '', ela
podia, entao, pensava-se, reivindicar um status universal. Neste con-
texto, a cz.fZtura (Kultur) seria, entao, por sua pr6pria natureza, o
atributo de um povo ou de uma raga particular que considerava a pu '
reza um bator de primeira monta; dai palavras como "legado" e "he-
ranga" tomarem cada vez maid um papel de destaque no vocabulfrio
associado com o termo "civilizagao". "Heranga", por exemplo, carrega

uma dupla mensagem. Primeiro, de que certas pessoas nio estgo ge-
neticamente aptas a receberem os atributos dela decorrentes. Dai a
trag6dia de judeus conservadores, coho Allan Bloom, que defendem a
"heranga" ocidental ao mesmo tempo em que Ihes 6 negado tal legado
pelts reaciongrios com quem se associam ideologicamente. A segunda
mensagem subjacente a id6ia de "heranga" 6 de que aqueles que de fate
pertencem a civilizagao ocidental nio devem desafiar ou subverter seus
cfnones com pensamentos ou agnes originais, mas conformar-se a des.

Como mencionado acima, desde a criagao do Modelo Ariano, a

Gr6cia Antiga tem desempenhado dubs fung6es. Ela 6 vista coma a
primeira civilizagao universal e, ao mesmo tempo, como o antepassa-
do cultural dos europeus. Etta relagao da a Europa um cargter uni-
versal, coma o continente que representa nio apenas a vanguarda do

progresso mundial mas a pr6pria ess6ncia do mundi. Com o cresci-

': O autos, nesta passagem, usa a expressao pfnho-grey people, que designa, gros-
so modo, algumas das caracteristicas dos povos de origem caucasiana: a tez bran-
ca e os cabelos louro-avermelhados. Os lingtiistas alemies do s6culo XIX acredi-
tavam que povos com essay caracteristicas, antepassados dos germanicos hist6ri-
cos, provenientes das regimes do Ciucaso e trazendo na sua bagagem as bases da
cu[tura ocidenta], 6 que teriam fido os primeiros fa]antes de uma lingua indo-
europ6ia a se instalar na Europa (n. do t.).
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mento da influ6ncia de extrema direita e com o pessimismo relacio-
nado is expectativas futuras do mundo nao-europeu, este-se assis-
tindo hoje ao crescimento da fungao ancestral da id6ia de civilizagao
ocidental, em detrimento da fungao universal.

E neste contexto que acredito ser essential atacar o Modelo Aria-
ne, nio apenas devido ao rata dele ser heuristicamente infrutifero mas
por ser politica e culturalmente pernicioso. Por estas duas raz6es, de-
fendo que 6 necessgria uma radical revisgo da imagem da Gr6cia Antiga:
abandonando a id6ia de que ela foi uma civilizagao que "nasceu" como
Atena da cabega de Zeus -- puja e completamente formada, em favor de
uma que a compreenda como o resultado de diferentes culturas, tanta
da Europa quanto da Africa e da Asia; uma Gr6cia, portanto, possuido-
ra de uma cultura completamente ec16tica e mesclada. A magnitude e a
extraordingria singularidade da civilizagao grega na Antigtiidade n&o
foio resultado do isolamento e da pureza cultural, mas do freqtiente e
estimulante intercurso com os vfrios povos vizinhos e com as ja hetero-
g6neas populag6es nativas do Egeu. Todas as grander culturas gregas
-- a Mic6nica, a Classica, a Helenistica, a Bizantina e a Moderna -- fo-

rum formadas a partir delta esp6cie de desordem 6'utifera.
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Glaydson Jose da Silval

Laurent Olivier 6 conservador de patrim6nio do Departamento

das Idades do Ferro do Museu de Antiguidades Nacionais de Saint-
Germain-en-Laye e professor conferencista da Universidade de Paris
I -- Sorbonne. Suas areas de interesse acad6mico incluem Arqueologia
funerfria das Idades do Ferro, Hist6ria e teoria da Arqueologia. deus

trabalhos maid recentes, no campo da Hist6ria da Arqueologia france-

sa, inserem-se em problematicas da teoria arqueo16gica contempora '
nea marcadamente inovadores, seja nos dominion da Hist6ria, sega
nos dominion da Arqueologia. Por um vids analitico que concebe n&o
s6 a Antigtiidade por si mesma, mas suns pr6prias tradig6es inter-

pretativas, ligadas a diferentes interesses e momentos hist6ricos, Oli-
vier constr6i, neste texto, uma H£st6rfa da ArqueoZogfa Hrancesa, bus-

: Mestre e doutor em Hist6ria pda Universidade Estadual de Campinas. Tradutor
de tr6s outros textos do mesmo autor, a saber: "A arqueologia francesa e o Regime
de Vichy" (in: BENOIT, Hector, FUNARI, Pedro Paulo A:Etfca e poZ#fca /zo mun-
ro anffgo. Campinas: Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas, 2001. pp.,219-
252), a "A arqueologla do 3' Reich e a Franca -- notas para server ao estudo da
"banalidade do mal" em Arqueologta", a ser publicado no volume Estz4dos de Ar-

qzzeoZogfa confemporanea (no prelo), organizado por Pedro Paulo Abreu Funari e
Solange Nunez de Oliveira Schiavetto e "Arqueologla do passado recente", a ser
publicado no BoZefim do CPA, n. 19, jul./dez. 2004.
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condo identi6lcar as origens da disciplina e assim compreender suas
especiHicidades atuais, oriundas, em seu entender, da Filoso6la das
Luzes e da Revolugao Francesa. Em vista disco, e por mostrar como o
nosso olhar sobre o mundi antigo deve ser armada criticamente, este
texto vale a pena ser lido: justamente por sugerir que o debate a res-
peito das relag6es entre o passado e o pr6sente deve, tamb6m, fazer
parte das pesquisas sobre a AntigUidade. O estudo do mundo antigo,
homo os discursos sobre o passado, de uma forma gerd, nio deve ser

dissossiado de seus contextos de produgao assim como de suas conse-
qtientes apropriag6es posteriores. Texton como este de Laurent Olivi-
er, maid uma vez apresentado em portugu6s, apontam para novak e
frutiferas interpretag6es do passado ocfde/zfaZ. O texto que segue 6,
sem davida, um belo trabalho e uma excelente contribuigao para os
alunos de graduagao, p6s=graduagao, estudiosos do tema e interessa-
dos em gerd.
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No dominic da pesquisa cientifica contemporanea, a evolugao
maid marcante dos Qltimos trinta antes fora, sem d6vida, o desenvol-
vimento de uma ci6ncia especi6lcamente americana e sua emanclpa-
gao da velha heranga intelectual europ6ia, originaria do s6culo XIX
ou do periodo entre as dubs guerras. Esse movimento, que, na Ar-
queologia, foi marcado especialmente pelo desenvolvimento da ".New
Archaeology" das d6cadas de 60 e 70 e, em seguida, pele da reagan
anti-processual das d6cadas de 80 e 90, acompanhou-se de um proces'
so de globalizagao da disciplina arqueo16gica: ao mesmo tempo que se
unificavam as praticas e as problematical arqueo16gicas, se impunha
um processo de americanizagao e de uniformizagao cultural em escala
mundial. O desenvolvimento de um mercado planetario dominado

pelos Estados Unidos, caracterizado pda conlungao do consume de
massa e da hegemonia do econ6mico sobre o politico, imp6s novos mo-
dos de funcionamento da disciplina arqueo16gica, cujas tentativas de

aproximagao p6s-processual souberam bem cede tirar proveito: no
novo mundi "global" que se abre diante de n6s, os dados e as inter-

' Texts apresentado na reuniio do TheoreficaZ Archaeology Grozzp, de 1997.
Traduzido por Glaydson Jose da Silva, com autorizagao do autor. Revisit da tra-
dugao:PedroPauloA.Funari. .. ... . A - ''',.
: Musee des Antiquit6s Nationales. Chateau 781u3 batnt-uermaln-en-i'ay ''
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pretag6es arqueo16gicas sio produtos; des nio t6m dais valor que na
medida onde respondem is necessidades imediatas do mercado, e
olde des encontram uma clientela que Ihe 6 pr6pria.

Nessa nova conHlguragao international, que segue o fim da
Guerra fda, a Europa procura ainda seu lugar, tanto na geopolitica
como na Arqueologia. Para muitos pesquisadores continentais, a Ar-
queologia p6s-processual britanica, com deus debates complicados,
como atestam as sess6es anuais do TheoreffcaZ .Archaeology Group,
aparece coma uma versio europ6ia -- em alguma medida intelectuali-
zada -- dessa nova Arqueologia americana "global" impregnada de po-
ZfffcaZ correct/tess. A Alemanha reuni$1cada, sacode-se lentamente de

seu longs song a-te6rico desde o desmoronamento do nazismo. Quanto
a Franca, numerosos sio os pesquisadores que, no mundo anglo-
saxao, se interrogam sobre o enigma que representa, para des, a in-

comensurgvel pobreza te6rica de sua Arqueologia atual, em compara-
Qao com a efervesc6ncia de sua Sociologia ou Filosofia "p6s-moderna".
Mluitas raz6es objetivas explicam a atual posigao do retrato da Ar-
queologia francesa nesta nova Arqueologia mundial dominada pele
modelo econ6mico anglo-saxao. Em primeiro lugar, 6 necessgrio dizer
que a Arqueologia permanece pouco debatida na Franca, pois ela 6
muito pouch ensinada na universidade, em torno de um pequeno p61o
intelectual concentrado em Paris. Por outro lado, o exercicio da Ar-
queologia consiste, na Franca, em uma prerrogativa essencial do Es-
tado, onde ela participa diretamente do manejo do territ6rio: em ter-
mos maid cms, a Arqueologia 6 conduzida principalmente por funcio-
narios, e nio por pesquisadores. EnHim, a pratica da Arqueologla co-
nheceu, na Franca, uma extraordinfria perturbagao no curio dos al-

timos vinte anos, com a expansao considergvel das escavag6es de res-
gate - esta mutagao ngo foi ainda mais que incompletamente assi-
milada pda pesquisa: novos campos de investigagao, particularmente
na Arqueologia dos periodos modernos, ai sfo abertos; novas compe-
t6ncias pro6issionais e novos modes de anglise apareceram; ainda que
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o conjunto dos dados tradicionais sabre a estrutura dos sitios e a ocu-
pagao do solo estivessem desordenadas.

A respeito da Arqueologla francesa atual, seria necessfrio entio
falar, de prefer6ncia, de Arqueologias, no plural. Entretanto, neste
paper, gostaria de examinar ngo o presente, mas as origens da Ar-
queologla na Franca, e tentar fazer aparecer o typo de aproximagao do
passado a partir do qual a disciplina se desenvolveu e de onde ela
bra, historicamente, sua especificidade: quero falar principalmente
da heranga da filoso6ia das Luzes e da Revolugao Francesa, que pro-
longa, na verdade, um movimento iniciado um s6culo antes, na Ingla-
terra. Pois, para a16m das apar6ncias, as raizes da Arqueologia britf-
nica e da Arqueologia francesa sgo as mesmas; das originam-se em
uma velha heranga europ6ia, comum, em particular, a Inglaterra e a
Franca. O desenvolvimento da trajet6ria arqueo16gica se inscreve, na
verdade, em uma evolugao mais vasta, que toca o conjunto do mundi
europeu desde a descoberta do Novo Mundo: as nog6es definidoras da
identidade coletiva sio fundamentalmente rede$inidas e estabeleci-
das sobre bases que nos servem, ainda hoje, de refer6ncia. A renova-

gao do estudo do passado participa, entao, da aspiragao a um novo
tipo de sociedade e de relag6es sociais, fundada sobre a igualdade e
sabre o respeito das diferengas culturais. Essa nova Arqueologia nas-
cida no s6culo XVlll, que procura compreender o passado, abre novas
quest6es, que guardam todo seu sentido hoje: qual sociedade quere-
mos para n6s mesmos? Ou, em outros termos: que lugar ocupamos em
relagao is sociedades do passado? E como ser flel a si mesmo com os
outros, aqueles que sio diferentes de n6s?

Na Hist6ria das representag6es culturais europ6ias, doin gran-
des eventos desempenham um papel fundamental na constituigao das

nog6es modernas, de$1nindo as relag6es da coletividade e do individuo:
trata-se em primeiro lugar da descoberta dos "Selvagens da America";
ou deja, a tomada de consci6ncia da exist6ncia de uma humanidade
contemporanea diferente daquela da cultura europ6ia. Mas trata-se,
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igualmente, e em alguma medida simetricamente, da descoberta das
"Alltigtiidades pr6-romanas"; ou sega, da colocagao em evid6ncia dos
vestigios pertencentes a uma humanidade antiga diferente das civili-
zag6es europ6ias clfssicas da Antigtiidade. Estes doin acontecimentos
nio t6m lugar ao mesmo tempo, mas, conjuntamente, abalam as con-
cepg6es sobre identidade e as origens do homem em dual dimens6es
principais, que sio a dimensio do espago, por um lado, e a dimensio
do tempo, por outro. Na seqti6ncia deste novo ampliar do campo geo-
grafico que constituia descoberta do Novo Mundi, novos dominios do
saber vgo se desenvolver -- como a Etnogra6la e a Antropologia --, por
interm6dio dos quaid se tentarg dar sentido a diversidade das cultu-
ral humanas. Na dimensio do tempo, por outro lada, a renovagao da
Hist6ria e a aparigao da Arqueologia servo valorizadas para explorar
elsa nova parte do desconhecido que representaria doravante o pas-
sado. Minha proposta vai, entao, no sentido de concernir o papel des-
sas novak aproximag6es do tempo e do espago aparecidas durante o
s6culo XVlll e tomadas aqui em uma perspectiva particular: aquela
das representag6es coletivas do passado e das origens, e de sua evolu-
gao, principalmente do s6culo XVlll ao XIX. Maid que uma contribui-
gao a Hist6ria da Arqueologia, 6 de uma esp6cie "de Arqueologia dos
sistemas de pensamento" que queria tratar aqui. Etta aproximagao
recupera uma parte dos trabalhos iniciados por Michel Foucault no
Slm dos anon setenta sobre a questao das origens dos conceitos con-
temporaneos de poder e de ordem social (Foucault 1966; !d. 1997).
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1. 0 estrondo do espago: dos "Selvagens da America"
is "sociedades primitivas"

1.1. 0 impacto da descoberta do Novo Mundo: os selvagens e a
questao do outdo

Do s6culo XVI ao XVll, a descoberta do "Novo Mundo" nio 6 so-

mente a conquista de novos territ6rios, a exploragao de novak riquezas
e a assimilagao de novak populag6es: este evento tem repercuss6es mui-
to mais profundas, que colocam diretamente em jogo o problema da
identidade das sociedades europ6ias, pois transtorna, em primeiro lu-
gar, os sistemas de representagao nos quais eram tradicionalmente
pensadas a de6lnigao de "civilizagao" na Europa ocidental.

A mudanga mais manifesta 6 a do espago: a descoberta das
Americas provoca o avango da cartografia, e o desenvolvimento de
novos modos de representagao espacial. Essas novidades, portanto,
sgo repensadas de velhos modelos geogra6icos originarios da Idade
Media. A cartograHla do s6culo XVI continua, na verdade, a funcionar

segundo um esquema centrado sobre a Europa, herdado da geografia
Ptolomaica: esquematicamente, o mundi 6 ordenado em diferentes
circulos, que vio do centro da civilizagao na diregao das periferias
barbaras, ou, ainda, do conhecido ao desconhecido, da normalidade a
anormalidade. Deste ponto de vista, a descoberta dos homens do Novo
Mundi tem lugar nos con6lns do mundo; ou deja, nos limited da hu-
manidade e da selvageria, como nas fronteiras do mundo natural e do
mundo sobrenatural. Apesar dos primeiros viajantes sublinharem
freqtientemente a hospitalidade dos amerindios, a iconogra6la dos s6-
culo XVI e XVll continua, entretanto, a represents-los coho "selva-
gens canibais"; na verdade coma uma figura do cQmulo da malta de
humanidade. O que vale para os homens vale igualmente para o pro-
prio pals: assim se persiste, e ipso malgrado o desenvolvimento cons-
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tante dos conhecimentos geogrg$1cos, a representar sabre os mapas e
nos livros as terras do Novo Mundo coma povoadas de animais sobre-

naturais e principalmente de dem6nios. Fundamentalmente, a desco-
berta desses novos territ6rios, is margens do mundo conhecido, pro-
voca a floragao de monstros os maid diversos, puja maier parte sgo
formal recicladas da Antigtiidade e, principalmente, das Hist6rias
mirabolantes de Her6doto ou de Plinio o Velho.

Na realidade, e ipso at6 o inicio do s6culo XVI, nio sabemos
homo pensar a exist6ncia de uma humanidade cujos fundamentos cul-
turais nio seriam aqueles das civilizag6es europ6ias. Do s6culo XVI
ao XVll, os amerindios, homens selvagens por exce16ncia, sio repre-
sentados como tudo o que nio sio os homens civilizados. As diferen-
gas sobre as quais se fundam, entao, as classificag6es, sao, principal-
mente, de tr6s ordens, que sio a religiao, a moral e a ordem social:
para a maior parte dos europeus, os "selvagens da America" nio t6m
religiao; deus costumes sao, entao, satfnicos. Essay pessoas vivem,
por outro lada, nuas, como nos primeiros tempos onde a humanidade
foi cassada do paraiso terrestre; o que signi6lca que des nio t6m valo-
res ou moral. En6im, os amerindios nio t6m poder constituido ou hie-

rarquia social; ou sega, des ignoram a sociedade. O "selvagem ameri-
cano" 6, entao, a Higura do outro, a imagem negativa do europeu- Mas
ele este tornando-se igualmente o espelho no qual o homem moderno
vai procurar um reflexo "natural" de si pr6prio, a imagem de uma su-
posta pureza original diante da corrupgao da civilizagao.

L2. "Selvagens da America" e ' ades Gaulesas": uma apro

ximagao etnogrgfica dos vestigios das sociedades de origens

Desde o fim do s6culo XVI, muitos autores, portanto, tinham
colocado em paralelo a exist6ncia das sociedades "selvagens" do Novo
Mundo com a descoberta de objetos em pedra de talhe incomum, que
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os camponeses traziam a luz com freqtiencia na Europa. Michele
Mercati(1541-1593), diretor do jardim bot&nico do Papa Pio V e orga-
nizador do Museu do Vaticano tinha, em particular, reaproximado os
objetos em pedra dos amerindios dos "cdraunfes", essay estranhas
formas geom6tricas em silex, das quais a maier parte dos gabinetes
de curiosidades conservavam amostras. Mercati tinha fido um dos

primeiros (particularmente com Montaigne) a constituir uma colegao
de objetos amerindios. Em sua "ZI/etaZZofeca Vaffcazza", que s6 seria
publicada em 1719, Mercati tinha estabelecido que as pontas de fle-
cha em silex descobertas no solo da Italia eram o produto de uma in-
d6stria humana original, anterior ao uso do ferro.

Entretanto, essen avangos importantes, que introduziriam entgo
a id6ia do comparatismo etnograHlco, ficam isolados. E necessfrio espe-
rar a primeira metade do s6culo XVlll para que falemos novamente da
teoria de Mercati: em 1724, Antoine de Jussieu apresenta uma comuni-

cagao na Academia de Ci6ncias, na qual a utilizagao que fazem os "sel-
vagens" do Canada e do Caribe de objetos em pedro lascada 6 pasta em
paralelo com a presenga de objetos tecnicamente compargveis, desco-
bertos em solo europeu (Jussieu 1875). Joseph-Francois Lafitau desen-
volve uma demonstragao analoga em seu livro sobre os "Jb/Dears des

sausages amdrfcains c0/7zpardes aux moeurs des premiers terzzps", publi-
cado no mesmo ano: Lafitau ai introduz, em particular, a id6ia de que

as produg6es t6cnicas sociais dos amerindios fomeciam materiais de
comparagao explicita quanto aquelas das sociedades europ6ias orlgl-
nais e que das davam uma representagao das praticas sociais desses
primeiros tempos (Lafitau 1724). Em 1737, enfim, Nicolas Mahudel, em
um memorial lido na Academia de Inscrig6es, adianta que as '.plerres

de joudre" eram tecnicamente comparfveis aos utensilios cortantes de
bronze e de ferro, das deviam ter o mesmo uso, em um periods recuado,
onde a metalurgla era ainda desconhecida (Mahudel 1875).

No decorrer da primeira metade do s6culo XVlll, alguma coisa
entio mudou na maneira de abordar as sociedades amerindias: diga-
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mos outra coisa, que ultrapassa a tradicional relagao a selvageria, e
que inscreve esse relagao em uma perspectiva gerd de tips hist6rico.
Distante no espago, as populag6es "selvagens" dessas regimes recua-
das sio consideradas, a partir de entao, igualmente, como distantes
no tempo: nesse sentido, os amerindios seriam populag6es "primiti-
ves", que conservariam uma imagem de nossas origens. Essay repre-
sentag6es aperfeigoam as legendas medievais do "ho/nem seZoagem",

(ou .Homo syZuesfrfs) e tornam a renovar um velho fundamento herda-
do da Antigtiidade, que trata das bizarrias das sociedades "bgrbaras"
distantes. Mas essa nova maneira de considerar conjuntamente tem-
po e espago de modo dinfmico credita, por outro dado, a id6ia da pre-
emin6ncia nos processes de mudanga cultural de fen6menos de difu-
sao, que generalizariam inovag6es a partir de zonas centrais consti-
tuintes de clar6es de civilizagao, atrav6s de setores perif6ricos cultu-
ralmente menos "avangados". Esse conceito serf abundantemente
desenvolvido ao lingo do s6culo XIX, principalmente na Arqueologia
proto-hist6rica. EnHim, esta outra escala de leitura das sociedades
"selvagens" legitima a id6ia nova de uma evolugao linear, gradual e
continua da civilizagao, que coincidia com o desenvolvimento de com-
plexidade, ou sega, do "progresso". Elsa nogao sera intensivamente
explorada pelo conjunto de arque61ogos do s6culo XIX.

De maneira muito reveladora, constatamos que a irrupgao dos
"selvagens" no discurso sobre as origens da cultura 6 paralelo a inser-
gao das Antigtiidades "gaulesas" no discurso dos antiqufrios da pri-
meira metade do s6culo XVl11: 6 em torno da metade do s6culo XVlll
que se situa a transigao dos "gabinetes de curiosidade" (ou Wan-
der amber) aos primeiros gabinetes de Antigtiidades: as coleg6es de
pegas extraordingrias que constituiam, entao, os primeiros vestigios
do passado, nio sio mais classificadas e estudadas segundo seu as-
pecto morfo16gico ou sua raridade, mas, a partir do estudo de sua ti-
pologia e em sua perspectiva de constituir series de refer6ncia. Essay

cole96es prefiguram os museum de Arqueologia que se desenvolvem na
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Franca, sobretudo a partir de 1820 e que sgo fundadas sobre a re-
constituigao do ordenamento temporal dos vestigios do passado. No
s6culo XVlll, dois autores, principalmente, renovam a aproximagao
dos vestiglos "antigos" e introduzem uma postura que vai razer da
Arqueologia uma disciplina de campo, brando da observagao dos si-
tios e dos artefatos um conhecimento que Ihe 6 proprio. Na ocasiio de

uma viagem a Italia, realizada entre 1698 e 1701, o beneditino Ber-
nard de Montfaucon decide empreender a constituigao de um com-
p6ndio de Antigtiidades conhecidas na Italia, na Franca, enfim, na
Europa: "fCAnffquftd expZ£q6e en Pgures". A obra atinge a soma de
quinze volumes, publicados de 1719 a 1724, e faz aparecer, pda pri-
meira vez, antigtiidades nio classical, que sgo atribuidas aos gaule-
ses (Montfaucon 1719-1724). O trabalho de Anne Claude Francois de
Caylus 6 mais original, na medida em que 6 centrado sobre o recense-
amento e estudo dos vestigios arqueo16gicos propriamente ditos, sem
distingao de origens. O interesse principal do "RecuefZ d'antfquffds
6gypffennes, dfrusques, grecques, romaines et gauZofses" (Caylus 1752-

1757), reside no m6todo de anflise dos vestigios, que privilegia a no-
gao nova de tipologia. A explicagao dos artefatos se ap6ia, por outro
lado, sobre comparag6es etnograficas, em particular com os amerin-
dios da costa nordeste da America do Norte: Caylus coloca, princi-
palmente em perspectiva, as representag6es animais 6igurantes sabre
as moedas gaulesas com aquelas das populag6es amerindias, ou bra,
ao contrgrio, modos de vida "arcaicos" dos amerindios, dos ensina-
mentos sobre os gauleses diante da conquista romana.

A tentativa que se esboga com Caylus, Jussieu, Lafitau ou
Mahudel repousa sabre um novo postulado: todd objeto antigo, fabri-
cado em uma materia, segundo uma t6cnica, ou em formal analogas

aquelas dos objetos atuais utilizados por populag6es "primitivas", te-
ria o mesmo uso no passado. Em todos os castes, compare-se produ-

g6es t6cnicas, que sio ligadas a estados de evolugao das populag6es
humanas atrav6s de um estado superior que constituiria a civilizagao.
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Maid precisamente, bra-se desses estados de progresso t6cnico uma
id6ia sobre a sociedade, ou deja, sobre seu navel de desenvolvimento
social. Assim, desde a primeira metade do s6culo XVlll, v6-se desen-
volver um verdadeiro sistema de anflise das sociedades do passado,

no interior do qual a t6cnica e as representag6es mentais estio liga-
das de maneira indissocigvel. Pois o que sugere Caylus, coma, em
menor medida, Jussieu ou Lafitau, ndo 6 nada maid que a id6ia de
uma Hist6ria cultural da humanidade fundada sobre o desenvolvi-
mento das t6cnicas: esse proleto se tornaria, ap6s a Revolugao Fran-
cesa, naquele da pr6-Hist6ria francesa dos s6culos XIX e XX.

11. A desordem do tempo: do mito medieval das origens
a concepgao moderna de nagao

Uma desordem analoga aquela que p6e em questao as nog6es de
espago e identidade intervem, no mesmo momento, na dimens&o do
tempo e inverte, com a Hist6ria, as nog6es de sociedade e de coletivi-
dade. O movimento iomega no s6culo XVlll, na Inglaterra, no contex-
to de uma critica do poder real, depois toma a dimensio de uma visio
do funcionamento social no s6culo XVlll na Franca, no fmbito dos
ideais da Hiloso6la das Luzes e da Revolugao.

11.1. Do mito das origens troianas a critica do poder real

Tradicionalmente, a Hist6ria medieval das origens 6 uma Hist6-

ria dinfstica, fundada sobre empr6stimos da mitologia clfssica. At6 a
Renascenga, predomina uma versio das origens tomada de empr6stimo
do mito troiano: troianos teriam logrado 6xito na juga do palacio de
Priamo em llamas, entre os quaid um certo Francus, filho de Priamo.
Franco e os seus teriam passado pele Dan6bio, depois pda Germania,
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antes de se estabelecerem, enHim,.sobre o solo de um pals acolhedor,
que deveria tornar-se maid tarde a Franca, onde des teriam estabeleci-
do a primeira realeza 6'anca. Encontramos na Inglaterra uma versio
completamente compargvel a versgo francesa, fixada, em particular,
por GeoHroy de Monmouth em seu "Z)e orfgine ef gesffs regan Brftan-
niae": um certo Brutus, tamb6m terra fugido de Tr6ia, teria se estabele-
cido na Gri Bretanha, com deus dois irmios menores; Brutus teria rea-

parecido na Inglaterra, enquanto que seus irmios cagulas teriam par-
tido para a Esc6cia e para a Irlanda.

Nesse contexto feudal, essas vers6es das origens transmitem
ngo somente uma interpretagao mito16gica do passado, na qual se en-
raiza o presente, mas das t6m sobretudo por objeto estabelecer o di-
reito: assim, para os poderes monarquicos ingleses e franceses, o mite
das origens permite esvaziar a questao da conquista romana, e se
apropriar da legitimidade da heranga do poder imperial romano: se as
monarquias inglesas e francesas t6m, tamb6m, a semelhanga dos ro-
manos da Antigtiidade, raizes troianas, entio essay pot6ncias ngo sio
maid descendentes dos bfrbaros vencidos por Roma, mas, ao contrf-
rio, uma esp6cie de parentes dos romanos; a esse respeito, as monar-

quias medievais se imp6em de forma absolutamente natural como as
herdeiras dos direitos do Imp6rio. De igual forma, na Gri Bretanha, o
cato de que tenha fido os irmios cagulas de Brutus que tenham fra-
cassado na Esc6cia e na Irlanda permite justificar a dominagao da

Inglaterra sobre estes doin territ6rios, vista que, segundo a aplicagao
do direito medieval a etta Antigtiidade 6lcticia, a monarquia inglesa
aparecia fundada para exercer uma esp6cie de direito de antigtiidade
sobre eases dais vizinhos ngo ingleses.

Essay concepg6es de Hist6ria mudam profundamente durante o
s6culo XVlll, ao mesmo tempo na Inglaterra e na Franca, onde a no-

gao de mita das origens de tips greco-romano substituiu um outro
modelo, de tips social ou nacional. A compreensao da Hist6ria se
desloca na diregao da nogao segundo a qual a Hist6ria das nag6es se-
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ria subentendida por uma dingmica hist6rica de tipo dia16tico, que
atravessaria o tempo. Segundo essay concepg6es, desde as origens,
uma guerra ao mesmo tempo 6tnica e social continuaria a opor con-
quistadores (coma os francos na Franca e os normandos na Gri Bre-
tanha) e vencidos (como os gauleses e os sax6es); ou seja, invasores e
aut6ctones, e, mais precisamente ainda, dominadores e dominados.

Em sua origem, elsa nova interpretagao da Hist6ria 6 introdu-
zida na Inglaterra no s6culo XVI, como um objeto de critica do poder
real: esse movimento visa lembrar que a nobreza, herdeira dos con-
quistadores das origens, conquistou, por meio de grandes lutas, um
direito sobre a sociedade, mas que o poder Ihe foi confiscado pda mo-
narquia, cuja agro consiste, na verdade, em destruir toda autonomia
da aristocracia. Por um lada, elsa critica ideo16gica da monarquia
mostra que a Hist6ria convencional das origens troianas nio 6 maid
que um mita, e que uma outra realidade, ao mesmo tempo politica e
social, conduz a Hist6ria. En6lm, o movimento ing16s da uma outra
interpretagao do presente ao olhar a Hist6ria: nfo sio mais distantes
acontecimentos miticos que explicam, a partir de entao, a situagao do
presente, mas ao contrario, um jogo de oposig6es e de lutas, que teve
inicio no passado e continuou, concretamente, no presence.

Mas, mais fundamentalmente kinda, elsa nova aproximagao do
funcionamento social e politico da monarquia inverte completamente
a nogao de Hist6ria tal coma a compreendemos no mundo medieval,
para Ihe substituir uma concepgao completamente in6dita, na qual o
presente ocupa um lugar completamente diferente em relagao ao pas-
sado. Assim, no mito medieval das origins, o presente nio tem nada,
entao, com o passado; passado e presente competem, na verdade, um
com o outro: eventos fundadores tiveram lugar antigamente (como na
juga dos her6is troianos), mas estes eventos distantes devem ser lem-
brados em um presente, doravante, muito diferente, que tende a igno-
re-los, da mesma maneira que 6 necessario, sem cessar, lembrar o
direito da monarquia em uma sociedade que tende a se libertar. Ao
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contrfrio da versgo moderna da guerra social, o presente reencontra
um sentido em si mesmo e nio este dais em competigao com o passa-

do: ao contrario, 6 a configuragao das relag6es de forgas do presente
que se explica pda heranga do passado e 6, reciprocamente, a situa-
gao do presente que permite explicar a organizagao do passado. As-
sim, a pr6pria id6ia de Hist6ria 6 invertida: de uma ".17ist6rfa Hecha-

da", na qual nada de novo pode acontecer no presente que nio seja
sua pr6pria destruigao passamos, a partir de entao, a uma ".f/fsf(irda
aberta", na qual o presence torna-se, ao contrario, o espago de todas
as possibilidades, e a conseqti6ncia mesmo do passado. A Hist6ria, em
sua concepgao contemporanea, pode a partir de entio existir.

11.2. A Revolugao Francesa e a invengao da Nagao

A critica do poder real comega na Inglaterra no s6culo EVIL e
evolui na Franca para uma critica social global no s6culo XVlll, que
imp[ica a id6ia nova de ]VaGdo. ]i necessfrio lembrar na verdade que,
fundamentalmente, para a Monarquia, a comunidade nacional nio
existe entio enquanto tal: em suas relag6es com a sociedade, o poder
real ngo reconhece em relagao a ela uma entidade coletiva que seria a

"Nagao", mas ao contrario, uma justaposigao de "siditos", eventual-
mente re-agrupados em classes ou em corporag6es. Tamb6m, criticar
a relagao do rei para com deus saditos, importa colocar em questao o
funcionamento da sociedade coma um todd, e, de fate, a reivindicar a
sociedade coma parceira global do poder.

Portanto, no detalhe, etta aproximagao aristocrgtica inglesa que,
ao longo do s6culo XVlll, introduz a id6ia que a nagao 6, ao mesmo
tempo, assunto e objeto da Hist6ria, repousa sobre um paradoxo que
deve ser resolvido a fim de tomar operacional elsa critica do funciona-
mento social da monarquia. Pois essa critica initial da Monarquia 6, em

primeiro lugar, uma aproximagao sectaria, que se op6e, talvez, ao arbi-
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trio real, mas que exclui de faso toda a massa de pessoas que ngo sio
nobles; ou sega, o que chamamos na Franca de Tiers-.Etaf. De igual ma-
deira, esse aproximagao continua a justi6lcar a desigualdade social: os
direitos de uma minoria sobre a maioria sio legitimados pele recurse a
um "direito de conquista" indemonstrgvel; ainda que, do panto de vista
da Hist6ria, o presence pique condicionado pda heranga de uma ordem
pr6-estabelecida, que tem suas origens em um passado terminado. En-
fim, e talvez sobretudo, a critica inglesa da Monarquia deriva para uma
tentativa que se op6e a emancipagao social e is transformag6es da His-
t6ria, colocando o seguinte problema: se a Hist6ria 6 realmente domi-
nada desde suas origens pda luta dos conquistadores e conquistados,
de dominadores e dominados, isso signiHlca que nio teremos jamais ne-
nhuma chance de paz e ordem social?

11.3. A revolugao como eliminagao final das tens6es nacionais
a invengao dos gauleses, ancestrais dos franceses

A Revo[ugao Francesa, em seguida os ide61ogos do s6cu]o X]X,
tentam encontrar uma resposta para eases problemas, impondo a
id6ia segundo a qual a Nagao identifica-se com a sociedade em sua
totalidade. Nesse sentido, a erradicagao da Monarquia constitui uma
tentativa de conciliagao das oposig6es internal a sociedade: a revolu-
gao deve deter o movimento de guerra social que, segundo as concep-
Q6es do s6culo XVlll, dominou toda a Hist6ria antes deja mas que
tamb6m a levou a tomar o poder. Segundo um paradoxo comum a to-

das as revolug6es, a Revolugao francesa tem, assim, por obrigagao,
eliminar as pr6prias causas de sua aparigao; 6 Ihe necessfrio mudar a
visio da sociedade e da Hist6ria que a justifica inicialmente. Nesse
movimento, o Terceiro Estado, ou a burguesia, se encontram direta-
mente assimilados a toda a Naqlao, escamoteando o componente fran-
co da Hist6ria nacional tradicional.
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asta nova definigao da Nagao como entidade social global 6 des-
envolvida principalmente com o abade Sieyds, em seu ensaio intitula-
do "Qu'est-ce que Ze Tiers-.Etaf?". Sieyds comega por lembrar que a Na-

gao 6 constituida pelo conlunto da sociedade, para exclusgo de facg6es
ou de minorias que ravorecem a divisio e a desigualdade social. Sieyds
diz, especi$1camente:

"Por que (o Terceiro Estado) ngo envia para as florestas da Fran-
c6nia todas as familial que conservam a louca pretensao de ser
oriundas da raga dos conquistadores, e de os ter sucedido em di-
reitos de conquista? A Nagao, entdo depurada, poderia se conso-
lar, penso, de ser reduzida a nio dais se crer composta que de
descendentes de gauleses e romanos. Na verdade, se tentamos
distinguir entre nascimento e nascimento, ngo poderf amos reve-
lar a n6s, pobres concidadaos, dais que o que tiramos dos gaule-
ses e dos romanos, ao menos tanto quanto que o que gostaria Si-
cambres e Welshes, e outros selvagens safdos dos bosques da an-

tiga Germ6nia" (Sieyds 1988)

Essas considerag6es razem aparecer, no discurso sobre a Nagao
da Revolugao francesa, um deslize da interpretagao tradicionalmente
racial das origens da nobreza para considerag6es essencialmente so-
ciais. A Nagao, lembra Sidyes, 6 constituida pelo agrupamento de to-
dos aqueles que, independente de suas origens, decidem viver juntos
de bom grade; os outros -- como as familial nobres se pretendiam her-
deiras dos conquistadores francos -- excluf am a si mesmos da socieda-
de. Por outdo lada, Sidyes sublinha que a distingao racial atrfs da
qual se esconde a nobreza 6, talvez, historicamente fundada, mas ela
6 socialmente indefens6vel, pris produz uma discriminagao sobre
simpler crit6rios individuais de cada um; Enfim, Sidyes lembra que
existe eventualmente uma heranga 6tnica legada pelts francos a deus

descendentes, mas, mais importante que a heranga 6tnica este a he-

ranga cultural: desse ponte de vista, a Nagao 6 herdeira da legitimi-
dade da Gflia das origens e do grandioso Imp6rio romano, assam
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coho a nobreza ngo tem por origem mais que bgrbaros errantes em
uma natureza selvagem e estrangeira. Voltaire, em seu "Z)fcffonnafre

phfZosophlque", desenvolve um argumento em tudo similar aquele de
Sidys, fazendo perceber que os conquistadores francos, originalmente,
nio eram mais que um punhado de guerreiros "maZ uestfdos e maZ
armados" e que nio existe nenhuma prova formal que as familias no-
bres atuais descendam realmente dos francos.

Este transformagao da nogao de Nagao traz a tina muitas ob-
servag6es. Em primeiro lugar, 6 necessgrio sublinhar que esta nova
concepgao republicana de Nagao repousa, de rata, sobre uma escamo-
teagao dos frances; ou deja, da nobreza. Em outros termos, 6 uma no-
gao 6tnica de Nagao que se imp6e; os gauleses se assimilam ao Tercei-
ro Estado e tornam-se ancestrais diretos dos franceses, entendidos
globalmente. Eliminando os francos para os substituir pelo conjunto
da Nagao, deslocamos, na verdade, as tens6es do dominic "racial" para
o dominio "social": 6 uma oposigao de classes que sucede, a partir de
entao, a velha oposigao de povos. Por outdo lado, o Estado, tornando-se
a expressao dessa nova Nagao global, paisa a encarnar o instruments
do devir hist6rico da Nagao, e aquele que vai continual, de alguma ma-
neira, a Gflia das origens: o milo republicano de "nos anc8fres Zes Gau-
Zofs" permite legitimar o Estado, em inventando a id6ia de uma conti-
nuidade nacional desde as mais longinquas origens, da qual a Rep6bli-
ca seria a expressao. A fus&o do Estado e da Nagao anuncia, enflm, o
nascimento do racismo do Estado, que se desenvolver6 em seguida, na
segunda metade do s6cu]o X]X: a Revolugao e a Rep6blica instalam
uma ambigtiidade fundamental no berne da nogao de Nagao, ao mesmo
tempo conceito politico (sao cidadios todos aqueles que defendem os
valores da Repablica) e conceito 6tnico (sao franceses todos aqueles que
vivem no interior das 6'onteiras nacionais).

A Revolugao Francesa imprime, entao, uma s6rie de transfor-
mag6es no discurso sobre as origens da Nagao, cujo um dos principals
resultados este em substituir os gauleses pelts francos. Elsa modifi-
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cacao muda profundamente o contexto da disciplina arqueo16gica nas-
cente, dele fazendo um instrumento de pesquisa das origens da Nagao,
e ngo maid uma atividade "de antiqudrfos", uma distragao da aristocra-

cia. Nessa perspectiva, a Arqueologia Lorna-se um programa revolucio-
ngrio ao mesmo tempo que um objeto de legitimagao do Estado; ou sqja,

da Repablica. O "cfdaddo" Pierre Legrand d'Aussy apresenta, no Insti-
tuto Nacional, um relat6rio intitulado "jl/dmofre sur Zes anciennes

sdpuZtures ?zatfonaZes" (Legrand d'Aussi 1799): este texts prop6e esta-
belecer uma cronologia arqueo16gica universal, embasada sobre os mo-
delos de sepulturas desde as origens, e desenvolve, entre outros, um

programa de estudo e de protegao desses vestigios que serra empreen '
dido em escala nacional e colocado sob autoridade do Estado.

Essas tend6ncias a radicalizagao do discurso sabre a identidade

da Nagao t6m origem no fim do s6culo XVlll, encontram seu apogeu no
curso da primeira metade do s6culo XIX. A id6ia segundo a qual o con-
flito de "sagas" tende, na verdade, a um conflito de classes 6 desenvolvi-
da, em particular, em historiadores coho Francois Guizot (Guizot 1820)
ou Augustin Thierry, que escreve, em especial, em 1835:

'(o rests da sociedade francesa que pertence a raga dominante 6)
tamb6m estranho is nossas afeig6es e a nossos costumes, pre-
sented desde outrora entre n6s, tamb6m surdos is nossas pala-
vras de liberdade como se nossa linguagem Ihe fosse desconheci-
da, como a linguagem de nossos ancestrais, o resto segue sua
rota sem se ocupar da nossa." (Thierry 1835: 292, "sur I'antipatie
de races que divide la societe francaise")

Nesta perspectiva, a id6ia segundo a qual o Estado republicans
6 responsfvel pda continuidade hist6rica da Gflia das origens 6 des-
envolvida em numerosas vers6es da Hist6ria nacional republicana.
Como o escreve Jean Raynaud em seu "Gdnfe gauZofs" (1866):

"Quando em 1789, a Nagao rejeita deus mestres para testemu-
nhar de novo, sem intermediarios, sabre a o palco do mundi;
quando ela proclama, no meio do direito bgrbaro, aquele da civi-
lizagao; no meir do culto do arcaismo, aquele do perfeccionismo; no
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meio do antigo federalismo, a unidade e a indivisibilidade do terri-
t6rio; no meio da hereditariedade, a igualdade; no meir do egoismo
e da disc6rdia, a fraternidade, ela abre uma era nova: depois da
G61ia da inf ancia, depois da G61ia dos romanos, depois daquela dos
germanos, ela aparecer6, enfim, sob o nome de Repablica francesa,
para o que ela sera verdadeiramente: a G61ia adulta".

111. As implicag6es antropo16gicas e arqueo16gicas
da id6ia de Nagao

111.1. A Nagao homo realizagao do progresso da humanidade

A Nagao, no sentido da Revolugao Francesa, encontra, entao,
sua exist6ncia ao mesmo tempo em uma origem comum e em um mo-
delo social que responderia, fundamentalmente, a sua identidade. Ai
kinda, 6 Sieyds que, no 6im do s6culo XVlll, da, dessa concepgao, a
formulagao mais completa. A exist6ncia da Nagao, sublinha Sieyds, se
fonda sobre a partilha de leis comuns; em outros termos, a Nagao ngo
pode existir enquanto coletividade dos individuos que vivem juntos no
mesmo espago geogrffico se ngo 6 capaz de se compreender para Hixar
regras de vida comum, aceitas por todos. Do ponte de vista da politi-
ca, etta clfusula 6 central, pois ela implica que, desde quando essas
condig6es estdo reunidas, a sociedade n&o tem mais necessidade nem

de nobres nem de rei para se organizar e funcionar coletivamente.
Mas etta condigao 6 importante igualmente do ponto de vista cultu-
ral, pois ela assimila a constituigao da Nagao a um estado de civiliza-
g5o no qual a razio e a consci6ncia do interesse coletivo prevalecem

sabre as crengas e as relag6es de dominagao das sociedades desiguais,
que se encontram, a partir de entao, colocadas do lado da primitivi-
dade e da "idade das sombras". Sieyds lembra, contudo, que, para a
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Nagao se perpetuar na Hist6ria, 6 necessfrio, por um lada, que ela
produza "trabalhos"; ou deja, agricultura, artesanato, indastria, co-
m6rcio e, ainda, artes liberais. E vital para a Nagao que esta se dole,
por outro lada, de "fung6es"; ou deja, de instituig6es reguladoras como
o ex6rcito, a justiga, a igreja ou a administragao. Assim, nesse modelo
social e cultural da Revolugao Francesa, a Nagao ndo pode existir en-

quanto tal mais que na medida em que ela 6 capaz de produzir e de se
organizar: esta nova aproximagao das organizag6es humanas implica
que nas origens da constituigao da Nagao se encontrem a t6cnica,
coma modo de produgao, e a auto-determinagao, coho modo de funci-
onamento social e politico.

Essay concepg6es alimentam diretamente as primeiras observa-
g6es da Pr6-Hist6ria a partir dos anos 1850-1860, particularmente em
autores como Boucher de Perches ou Gabriel de Mortillet. Jacques
Boucher de Perches descobre os primeiros utensilios em silex talhado
nas camadas geo16gicas quaternarias em torno de Abbeville, nos ands
1850 e 1860. Nas trilhas do pensamento do s6culo XVlll, Boucher de
Perthes aborda estes vestiglos do passado, que atribuia populag6es
c61ticas anteriores ao dilOvio biblico, pelo vids da t6cnica. A demons-

tragao de Boucher de Perthes sabre as "antiquftds antddiZuufennes"
chama atengao para tr6s argumentos principais:

1. Maid que por seu contexto estratigrfHlco, os artefatos "anti-
diluvianos" sio identiHlcados por suas semelhangas morfo16gicas com

objetos de uso contemporaneo, em particular com os machados ou fa-
cas. Na concepgao de Boucher de Perthes, se encontramos objetos an-

tigos em silex que tem a forma de objetos contemporaneos em metal 6
porque, fundamentalmente, as necessidades t6cnicas da humanidade
ngo mudaram ao lingo do tempo: entio nos seria possivel compreen '
der, de uma maneira um tanto onto16gica, as produg6es materiais
testa humanidade original "anitdiluviana"

2. Nesse sentido, existiria, segundo Boucher de Perthes, uma
verdadeira cultura t6cnica "antidiluviana" do silex: os utensilios, as
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armas, os objetos da vida cotidiana, etc. Elsa t6cnica das origens,
apesar de primitiva, traria, entao, os germes do futuro desenvolvi-
mento da metalurgia e da indQstria hist6ricas; essas Qltimas teriam
se desenvolvido segundo um processo de aprimoramento interns, ou,
de um progresso natural das produg6es t6cnicas.

3. A forma dos utensilios e suas t6cnicas de fabricagao nos in-
formariam, entao, para a16m do estado t6cnico ou cultural das socie-
dades do passado: a exist6ncia de esquemas mentais fundamentais,
comuns a humanidade "antidiluviana" e contemporanea, e que de-
monstraria, segundo Boucher de Perthes, a presenga de obras de arte
talhadas em silex. Os vestigios "antidiluvianos" testemunhariam,
nesse sentido, segundo Boucher de Perthes, a perman6ncia da "ind6s-
tria" e das "artes", ao mesmo tempo que trariam testemunho de seu
estado original.

Trinta anon mais garde, Gabriel de Mortillet, que reivindica a
heranga cultural da Revolugao, prolonga essa relagao herdada do
pensamento do s6culo XVlll: Mortillet mostra, principalmente, que o
desenvolvimento das t6cnicas e express6es artisticas segue uma evo-
lugao continua desde os primeiros utensilios em pedra at6 a invengao
da metalurgia do ferro. Esta demonstragao 6, por outdo lado, o argu-
ments central da apresentagao das coleg6es pr6-hist6ricas do Museu
de Antigtiidades Nacionais, que contribui para reforga-la. A argumen-
tagao de Mortillet repousa sobre tr6s pontos principais, que este in-
corpora is leis gerais do comportamento humana, comparfveis is leis
6sicas do mundo natural (Mortillet 1869, 1883, 1897):

Segundo Mortillet, as produg6es t6cnicas e artisticas humanas
revelam a exist6ncia de um progresso continua, proprio a esp6cie hu-
mana. Elas mostram que o homem 6 perfectivel; ou deja, que existiria
uma "Loi du progrds de I'humanity' .

Mortillet sublinha, paralelamente, que se todas as sociedades pas-
sam, em sua Hist6ria, pelos mesmos estados t6cnicos anglogos, 6 porque
essay, cdna'ontadas com as mesmas necessidades, encontram respostas
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similares: para Mortillet, ipso demonstraria a exist6ncia de uma "Zof du
ddueZoppemenf sami/dire" comum a today as sociedades humanas.

Depois de Mortillet, os vestigios arqueo16gicos mostrariam, em
sua origem, a exist6ncia de indastrias, de antes e de organizag6es so-
ciais: eases estariam, ainda, em germe, nas antigas sociedades primi-
tivas, mas viriam a se desenvolver nas sociedades hist6ricas posterio-
res: o estudo dos vestiglos arqueo16gicos consistiria, entao, segundo
Mortillet, no estudo da evolugao da civilizagao, cujo desenvolvimento
se fundaria sobre uma "Z,of d'zznftd psfchoZogfque de Z'humanity"

Essas id6ias, que teoriza Mortillet no dominio da Pr6-Hist6ria,
sio as mesmas que o movimento das Luzes e a Revolugao tinham fei-
to triunfar um s6culo antes no dominio politico e social. Coma o subli-

nha Bruce Trigger (1990: 57-58), essay nog6es repousam sobre a con-
vicgao de unidade fundamental da humanidade e, ao mesmo tempo,
sobre o progresso humana: a tradigao intelectual do s6culo XVlll pos-
tula, na verdade, a unidade psiquica da humanidade; as diferengas
culturais eram relacionadas, por essencia, ao impacto de fatores am-
bientais (como com a "Th6orie des climats"). A heranga das Luzes se
funda, contudo, sobre a id6ia de que o progresso cultural 6 uma ten-
d6ncia natural da evolugao das sociedades, que se explicaria, em par '
ticular, pele desejo de grupos humanos de aperfeigoar sua condigao e
sua vontade de melhor controlar a natureza. Segundo etta perspecti-
va, uma verdadeira "lei" do progresso subentenderia a evolugao de
todos os aspectos da sociedade e, principalmente, de sua organizagao
social e politica: nesse sentido, o progresso melhoraria a esp6cie hu-
mana, em eliminando, gradualmente, gragas a educagao e ao saber,
as superstig6es e a ignorancia, fontes de vio16ncia e de desigualdade
sociais. Assim, a pesquisa cientifica e a educagao aberta a todos de-
sempenhariam um papel crucial no aperfeigoamento da sociedade; a
humanidade avangando em diregao ao progresso t6cnico e social, gra-
gas a razio. Dois s6culos depois de 1789, n6s queremos ainda crer na
validade dense programa.
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111.3. A socializagao da t6cnica: de Marcel Mauss a
Andre Leroi-Gourhan

Entrevemos melhor aqui coma, na tradigao intelectual das Lu-
zes e da Revolugao, o "fait technique" e o devin social e cultural das
comunidades humanas sio indissoluvelmente ligados. Desde a publi-
cagao da "f'encycZopddie" de Diderot e D'Alembert (1751-1765), o es-
tudo do fen6meno t6cnico em sentido largo ocupa um lugar essencial

na tradigao intelectual francesa ligada is Ci6ncias Humanas (Olivier
e Coudart 1995), pris, segundo essa aproximagao herdada do pensa-
mento politico do s6culo XVlll, a anglise das produg6es e do funcio-
namento t6cnico das sociedades nio 6 senio o estudo dos conhecimen-

tos e das representag6es que as organizag6es humanas mobilizam
para existir e se perpetuar. E, por outro lado, etta maneira particular
de abordar o funcionamento das sociedades que conferirf toda a coe-
r6ncia e a especificidade da escola socio16gica francesa animada por
Emile Durkheim entry o 6lm do s6culo XIX e o inicio do XX: estudar

as manifestag6es das sociedades humanas, rituais, mggicas ou, ainda,
as prgticas de troca - coma produg6es fundamentalmente sociais que
as coletividades humanas colocam em aberto a 6im de manter sua co-

esio e assegurar sua permanencia.
Em seu artigo sobre "Zes techniques du corps", publicado em

1934 no Journal of Psychologie (Mauss 1997: 363-386), Marcel
Mauss da desta percepgao "socializante" aplicada a t6cnica uma de-
finigao maid completa. Em seu trabalho, consagrado ao estudo das
diferentes maneiras "de que os homens, sociedade por sociedade, de
uma maneira tradicional, sabem se servir de seu corpo " (Mauss
1997: 365), Mauss sublinha que a exist6ncia de t6cnicas nio 6 ne-
cessariamente ligada a utilizagao de instrumentos, mas que o exer-
cicio de t6cnicas pode se exprimir particularmente pelo corpo. Para
Mauss, a t6cnica nio 6 senio o que ele chama um "ato tradicional
eficaz"; ou deja, ao mesmo tempo um processo construido/dirigido
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para um objetivo e uma tradigao: Mauss insiste, em particular, so-
bre o cato de que a t6cnica nio pode existir sem tradigao ou sem cul-
tura t6cnica, e sem transmiss&o e reprodugao dense saber. Parale-
lamente, Mauss sublinha que os encadeamentos dos gestos t6cnicos
"sgo montados para e pda autoridade social"(Mauss 1997: 384), ou,
em outros termos, que o funcionamento desta t6cnica total 6 intrin-
secamente ligado a reprodugao da ordem social. Para Mlauss, o es-
tudo da t6cnica se confunde com a anglise da projegao do social sa-
bre o individual; o "rata social" dominando o conjunto das manifes-
tag6es e das produg6es humanas.

O "rata t6cnico" ocupa, igualmente, um lugar crucial no tra-
balho de Andre Leroi-Gourhan. Entre os pr6-historiadores france-
ses, Leroi-Gourhan 6 aquele que contribui dais diretamente para

perpetuar, nos anon 1960-1970, as id6ias herdadas das Luzes e da
Revolugao a respeito da g6nese das t6cnicas. Na linha de seus pre-
decessores do s6culo XIX, Leroi-Gourhan inscreve o conjunto das

transformag6es do aparelhamento humano em uma evolugao unili-
near, que inicia nio maid com os "primeiros homens", mas dais na
retaguarda ainda, com a aparigao das faculdades humanas, com os
ancestrais fosseis da esp6cie humana atual. Em particular, Leroi-
Gourhan coloca em paralelo a evolugao das produg6es t6cnicas com
as transformag6es anat6micas da linhagem humana, desde o Pite-
cantropo at6 o presente; enquanto que restitui uma trajet6ria verti-
ginosa que une a aparigao dos primeiros objetos cortantes talhados
em cascalho a fabricagao industrial das facas atuais. Uma tal apro-

ximagao, que postula a unicidade do pensamento t6cnico, conside-
rado homo o feito humana por exce16ncia, e que assimila a evolugao
das t6cnicas a um "progresso" unilinear, ngo este muito distanciada,
no funds, das concepg6es dos pr6-historiadores do s6culo XIX, mar-
cados pda heranga do pensamento social do s6culo XVlll e da Re-
volugao. homo Mortillet, antes dele, Leroi-Gourhan sublinha que as
produg6es t6cnicas seguem uma evolugao 16gica, de natureza intrin-
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sega, que ele compara metaforicamente a dinfmica de evolugao das
esp6cies animals:

"Coda forma de utensinio, de periodo em periodo, se apresenta
coma se ela tivesse por ascendente a forma que a precede. N5o
vemos maid que um Lipo muito aperfeigoado de equideo preceder
as formal ancestrais de cavalos, ndo vemos incoer6ncia na suces-
sgo das obras humanas: os objetos se encadeiam sobre a escala
do tempo em uma ordem que aparece em grande quantidade, ao
mesmo tempo 16gica e crono16gica." (Leroi-Gourhan 1971: 24)

Segundo Leroi-Gourhan, os utensilios, ou, mais amplamente a
t6cnica evoluiriam, portanto, de maneira espontanea, ou maid exata-
mente, segundo uma dinfmica interna que caracterizaria as tend6n-
cias do vivente projetado no tempo. Nessa perspectiva, o "fato t6cni-
co", possuindo sua coer6ncia pr6pria seria, entao, deslocado da especi-
ficidade das manifestag6es culturais das sociedades tomadas indivi-
dualmente em um moments dado do tempo; a esse respeito, "o fate
t6cnico" poderia ser estudado em si mesmo homo um reflexo da evolu-
Qao das representag6es mentais da humanidade. Assim, os objetos
cortantes de silex do paleolitico inferior nio seriam somente do .Homo
Faber, de siinples manuais, mas ja de formadores de conceitos: des
desejariam desde a invengao dos objetos cortantes maid elementares,
antecipar a forma no bloco da materia e desenvolver um passe mental
orientado com os processor de corte: seriam ja do .27omo Sapiens, de
pessoas que pensam a t6cnica como n6s mesmos o fazemos hoje. Este
postulado da continuidade do pensamento t6cnico, que, segundo Le-
roi-Gourhan, "torna o homem atual totalmente solidfrio dos prede-
cessores do proprio Pitecantropo" (Leroi-Gourhan 1962: 12), era, no
fundo, ja aquele de Boucher de Perthes, que procurava nos objetos
cortantes de silex e nas clareiras de Abbeville os sinais da atividade
criadora de uma humanidade das origens.
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Conclus6es

A Arqueologia francesa contemporanea, homo tamb6m a Etno-

logia e o conjunto das Ci6ncias Humanas, se desenvolve a partir de
uma mudanga que perturba, na primeira metade do s6culo XVlll, as
concepg6es que informam as sociedades europ6ias sabre seu lugar na
Hist6ria e sua relagao is outras cultures. Essa nova relagao, que se
funds sabre uma conexio de dimens6es do tempo e do espago, encon-

tra uma explicagao para a diversidade das cultures em uma Hist6ria
global, que 6, a partir de entao, uma Hist6ria da humanidade homo
um dodo. At6 entao, a etnografia nio conseguia ultrapassar um dis-
curso que encerrava os "selvagens" de a16m mar em sua relagao de
diferenga diante dos europeus; esta situagao muda quando a Europa
iomega a teorizar o passado e, na verdade, a colocar em perspectiva
"selvagens do extreme do mundi", "ancestrais nas extremidades do
tempo", que introduzem, a partir do fim do s6culo XVlll, a multiplica-
gao de descobertas de vestiglos arqueo16gicos nio clfssicos. O que 6, a

partir de entao, porto em oposigao sim6trica, ou em tensao, 6 a totali-
dade da relagao do tempo e do espago, assim homo a relagao das "soci-
edades primitivas" longlnquas com as "humanidades originais" locais.
E dense movimento de formalizagao reciproca das sociedades "primi-

tivas" contemporaneas e das sociedades "originais" do passado que se
constituia divisio dos saberes no interior das Ci6ncias Humanas mo-

dernas: a Etnologia serf o estudo da diversidade da humanidade no
espago; enquanto que a Arqueologla sera o estudo de sua continuida-
de no tempo.

Mas maid particularmente na Franca, o desenvolvimento da
Arqueologla se inscreve em uma concepgao nova de sociedade, que
enmntra suas origens no pensamento social e politico da filosofia das
Luzes e da Revolugao, com a invengao da Nagao como entidade co-
mum nas origens hist6ricas da coletividade. A Arqueologia francesa
em seu conjunto se desenvolve a partir dessa mudanga de paradigma,
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a origem de natureza politica, que encontrou uma tradugao particu-
larmente forte no dominic da Pr6-Hist6ria, onde se focalizou sobre a
evolugao das t6cnicas, particularmente com Mortillet no s6culo XIX e

Leroi-Gourhan no p6s-guerra. Na perspectiva francesa, a Arqueologia
desempenha, entao, naturalmente, um papel ideo16gico e politico
maior, na medida em que, globalmente, ela restituia evolugao da
humanidade, e, localmente, ajunta testemunhos das origens e da con-
tinuidade da Nagao. lsso explica, sem davida, porque, tradicional-
mente, o Estado ocupa na Franca um lugar tio importante na condu-
gao da Arqueologia. Cometeriamos, entao, um grave erro consideran-
do a Arqueologia francesa como a-te6rica. Ao contrario, se a Arqueo-
logia francesa parece tio pobre em sua pesquisa de teorias interpre-
tativas 6, no funds, porque o passado ja este teorizado e porque o
quadro de sua interpretagao ja este fixado antes mesmo que a disci-
plina entre no jogs. Ao contrfrio, nos parses onde n&o existe teoria
forte da nogao de sociedade em particular como os parses anglo sa-
xios o passado necessita imperiosamente de ser teorizado, e a ques-
tgo de sua interpretagao ocupa um lugar crucial no funcionamento da
disciplina: vemos na sucessio dos debates no interior da Arqueologia
anglo-taxa, da .ZVew .Archaeology americana das d6cadas de 60 e 70,
na Arqueologia "p6s-processual" do p6s-modernismo.

O desenvolvimento da Arqueologia na Franca se inscreve em
um proUeto universal, que ngo 6 redutivel somente a especificidade
francesa e que se embasa sobre um novo proleto de sociedade, for-
mulado no s6culo XVlll em reagao a injustiga e a mis6ria social pro-
duzidas pdas sociedades desiguais herdadas da Idade Media. Esse
modelo social, por muitissimo tempo encarnado no Estado-Nagao en-
tra, doravante, em crime, enquanto a mobilizagao das trocas amma a
fragmentagao das coletividades e imp6e a redugao da agro e das res-
ponsabilidades do Estado. No contexto da Arqueologia francesa, esta
evolugao tem repercuss6es profundas, que sfo destinadas a por em
questao a interpretagao tradicional do passado, como o funcionamen-
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to da disciplina em seu conjunto. A Arqueologta francesa necessita
ser renovada, pris a aproximagao do passado sabre a qual ela repousa

exige, doravante, ser repensada. Mas n6s estamos, portanto, conde-
nados a nos dissolver em uma nova Arqueologla "global", que serra

aquela da globalizagao? A pr6pria sociedade 6 destinada a depender
da economia, o consumidor a se substituir ao cidadgo? Nesse contex-

ts, a abordagem francesa poderia reencontrar o que tem feito sua vo-
cagao original, tornando-se de novo um instruments de resist6ncta e
de liberagao.
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