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Introdugao

Pedro PauloA. Fungi

O estudo da Antigtiidade, no Brasil, tem fido facilitado, nos alti-
mos anos, pda publicagg.o, de forma coda maid intensa, de documentos

antigos, assam coco de livros e artigos cienti6icos. Traduzem-se livros de
autores estrangeiros e a produgao nacional cresce de maneira not6vel,

com comp6ndios e obras especializadas publicadas tanto em editoras co-
merciais coma acad6micas. Os alunos de graduagao, portanto, nunca ti-

veram acesso a tanta bibliografia em vernaculo, o que atesta o amadure-
cimento dos estudos sobre o mundo antigo em nosso pals. Neste contexto,
a Hist6ria cultural, em gerd, e o estudo da Hist6ria da pr6pria ci6ncia

sobre o mundo antigo constituem campos de particular interesse e flores-
cimento no A.mbito international e no Brasil. Nio s5.o tgo numerosos,

contudo, os estudos especificos nesses campos publicados em portugu6s,
at6 porque essa 6 uma produgao recente. Publicam-se, a seguir, doin tex-
ton seminais, traduzidos ao portugu6s e para o uso na Graduagao, o pri-

meiro deles um texto, in6dito em verngculo, do helenista Jean-Pierre

Vernant, sobre um temp importante da Hist6rica cultural. Richard Hin-
gley, estudioso britanico, produziu, especialmente para este volume, um
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Pedw Pa fb ..A. Fufla?i

texto sobre a construg5,o historiografica inglesa do munro romano, em
uma anglise original e cdtica da historiografia sobre a AntigUidade ro

mana. A publicagao dente volume permitira, pois, aos alunos de gradua-

gao, um acesso excepcional ao que de maid original se tem produzido sa-

bre a Antigtiidade.



JEAN-PIERIIE VERNANT:
breve nota introdut6ria

Renata Cardoso Belebo11i

Professor honorfrio do Co116ge de France, Jean-Pierre Vernant

procurou, ao longo de mats de cinqtienta ands de pesquisa, compreender
a hist6ria interior do homem grego. Uma de subs maiores contribuig6es

ao estudo da Gr6cia Antiga foi seu estudo sobre o mito. Para o tutor, o

lugardo mito este reservado na hist6ria mental e social do homem gregg,
portanto, o miro, ou em seu conlunto, a mitologia, 6 compreendida homo
um trago delta civilizagao. O que foi considerado absurdo, em Vernant
torna-se um desa$io. O mita deixa de ser interpretado como um pensa-
mento irracional e passe a ser entendido homo um modo de expressao

ligado a uma forma precisa de civilizagao, a um typo de crenga religiosa.
O distanciamento entre myfhos e logos ng.o 6 maid visto homo necessidade

inerente da lingua, mas como resultado de transformag6es mentais. As
incoer6ncias do mita ng.o sio criticadas por Vernant, mas sio compreen-

didas homo uma forma particular de explicagao dos datos. Seus argumen-
tos acerca do mita e da culture grega, em gerd, podem ser encontrados

Mestra. doutoranda do IFCH/UNICAMP, sob a orientagao do Prof. Dr. Pedro
Paulo A. Funari. Prof. do Programs de Estagio Docente - UNICAMP. Professors
de Hist6ria Antiga - FESB - Braganga Paulista.
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Renata Cardoso Beieboni

nos dais de vinte livros publicados por ele, alguns em parceria com Pier-

re Vidal-Naquet, Marcel Detienne e com Francoise Frontisi-Ducroix.
Dentre des destacamos As Origens do Pensamento Grego, Mito e
Pensamento Entre os Gregor, Mito e Religiao na Gr6cia Antiga,
Miro e Sociedade e Mita e Politica, traduzido recentemente. O texto

que se segue abaixo 6 um belo estudo onde exp6e as diferentes interpre-

tag6es a que foi submetido o mito no decorrer da Hist6ria.



Fronteiras do Mito

Jean-Pierre Vemani

O que sentimos, exatamente, no espirito, quando nos falam hde de

miro grego? A resposta nio 6 simpler nem facil. Certamente a palavra
"mita" da qual nos servimos, 6 de boa cepa he16nica. Mas no curio da An-

tigtiidade, o sentido de mufhos teria variado quito sem que nenhum den-

tre des, em nenhum moments, tenha inteiramente coincidido com o que,
no uso moderns, se designs correntemente por este termo. Um mito, para

n6s, 6 um relate traditional suficientemente importance para ser conser-
vado e transmitido de geragao em geragao no interior de uma cultura, e
que relata as agnes de deuses, de her6is ou ceres lendgrios cuba agro si-

tua-se num outdo tempo que nio nosso, no "tempo antigo", um passado
diferente daquele que grata a pesquisa hist6rica. Teri.amos, portanto, re-

lagao com um tipo de narragao cuja especificidade tenderia para a di-
mensio maid humana dos personagens colocados em cent e ao car6ter

sempre mats ou menos maravilhoso de aventuras que escapam, por defi-
nigao, is dificuldades da verossimilhanga comum

Co116ge de France. Verdant, Jean-Pierre. "Frontidres du Mythe". In. VERNANT:
Jean-Pierre et GERGOUD, Stella (Dir.) .IWyfhes Greco au /'fgurd de ZIAntfquffd au
.Ba/"aqua. Paris: Gallimard, coll. "Le Temps des Images", 1996, pp. 25-42
Tradugao de Renata Cardoso Beleboni. Revisit de Pedro Paulo A. Funari.
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Pode-se, assim, aproximar o mundo das lendas gregas, de uma par '

te, aos texton sagrados das grander civilizag6es do Oriente-Pr6ximo anti-

go e da India v6dica, de outra parte, aos relates tradicionais que os etn6-

logos recolhem entre os povos sem escrita. Bain estabelecer a exist6ncia
de um "pensamento m£tico" constituindo, na hist6ria da humanidade, um

estado primitivo, igualmente distante do espirito dos aut6nticos religio-
sos monoteistas e dos meios da razio cientinca, haveria uma dist5.ncia:

os especialistas do s6culo XIX superaram, felizmente, seguindo sobre este

ponto pda opiniao comum. Este esquema evolucionista relega o mita ao
fundo de seu gueto, realizando uma etapa que 6 necess6rio superar, para
entregar ao religioso, sua verdadeira face, purinlcado do m6.gico, das su-

perstig6es, da idolatria e para isentar o pensamento da mentalidade pr6-
16gica na qual ele estaria inicialmente engajado. Este concepgao foi vigo-
rosamente atacada por todd uma s6rie de abordagens novak que conduzi-
ram a colocar, em outros termos, os problemas do mito. Comecemos pelos
historiadores das religi6es. Elem mostraram que todo sistema religioso

comporta diversos aspectos, por vezes, distintos e interdependentes.
Primeiramente, o que se faz: os atom, os gestos rituais, o conjunto das

pr6.ticas constitutivas do culto; em seguida, o que se apresenta a vista: os

datos de .6guragao que conferem is divindades um lugar, uma categoria,

uma figure visivel, quer se irate de imagens ou de formal anic6nicas;

enfim, o que 6 dito: palavras pronunciadas, invocag6es, pieces, hinos, dis-

cursos sagrados relacionados As pot6ncias do a16m e exprimindo a natu-
reza, as fung6es, as transfofmag6es, os relacionamentos m6tuos, as rela-

g6es com os humanos pelos meios de que disp6e a linguagem. O mito de-
lineia-se, nio mais homo uma etapa completa que deixaria somente aqua

ou ali alguns vest:igxos, mas como uma das facetas da experi6ncia religio-
sa, sua parte verbal associada a suas dimens6es rituals e figuradas. A

questao 6 nio definir por aus6ncia e defeito: in'acional, i16gico, heal e
infantil. O problema 6, ao contrario, de Ihe encontrar um sentido ou an-

10
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tes, de tornar possivel reconhecer as significag6es is quads ele 6 autenti-
camente portador. Neste sentido dais tipos de interpretagao foram pro-

postas. Primeiramente uma leitura "aleg6rica" que os Gregor muito redo
praticaram. grata-se de substituir tal texto como se apresenta na sua
literalidade, por uma tradugao que raga desaparecer as inverosimilhan-
gas, as anomalies, o fantfstico. Decifra-se o gelato das aventuras divinas

ou her6icas transpondo os acontecimentos relatados do plano lend6rio
onde se situam para um registro de datos diferentes dos quaid seriam a

expressao simb61ica. Quando coloca em dena Zeus, sera, Hefaistos, Ate

na, Afrodite, Apolo, Heracles, Dioniso, o mito malaria da realidade, envol-

vendo-os de segredo, de forges e da natureza, de nog6es morais, de asser-

g6es flos6ficas ou de acontecimentos pertencentes a. vida de personagens

humanos de antigamente. Para restituir sua verdade, o mito deveria,
portanto, paras de ser ele mesmo e manifestar-se, sob seu disfarce fabu-
loso. conhecimento da natureza, utica, filoso$ia, saber hist6rico.

E Schelling que, contr6rio a etta versio aleg6rica, o que ele chama
o "cargter tauteg6rigo" do miro, inaugurou uma abordagem nova que os

especialistas modernos explicaram. O mito nio diz "outra coisa", ele nio

tem outro sentido que este que ele diz e que nio se poderia exprimir em

outta linguagem que ng.o a sua. Seu si16ncio s6 reside nele mesmo, na
sua forma narrativa. E na sua composigao interns, no desenvolvimento

do relate, na ordem articulada das seqti6ncias, nas suas homologias ou
oposig6es, nas fung6es dos diversos atuantes, na natureza das agnes onde

este.o os iniciadores ou as vitimas, que 6 preciso pesquisa-lo.

Historiadores das religi6es, antrop61ogos, lingtiistas estgo hole de

acordo sobre a maneira de compreender os relatos, sobre os procedimen-

tos de deci6'amento a Ihe aplicar. Mas, kinda deve-se distinguir dual ori.

entag6es diferentes segundo a qual segue Georges Dum6zil que os trata
homo mensagens que transmitem senio um ensinamento do meio, o que

este autos entende por ideologia - um conjunto articulado de conceitos --,

1]



bean Piece Verdant

ou com Claude Levi-Strauss que quer deci6'ar um c6digo, do qual se deve

descobrir as chives, sem que este c6digo nada nos naga reconhecer de di-
ferente que seu proprio funcionamento, seu modo operat6rio, os milos se

significando uns e outros, jogando a maneira de uma gramatica, de uma
16gica do concrete, pois que des nio visam comunicar qualquer saber so-
bre o mundo e sobre o homem.

Este consenso, ao ments relative, sabre os m6todos entre os espe-

cialistas que, por profissao, tratam este lipo de relate homo um objeto de
estudo todo positivo, deixa abertas quest6es sobre a natureza e sobre as
fronteiras do mita. Ao ponto que se pode sustentar que, no sentido que Ihe

foi comumente reconhecido, o mito nio existe e que se trata de uma cons-

trug5.o em grande parte arbitr6ria dos antrop61ogos. Utilizando um termo
ja cheio de ambigtiidades por sua tonga hist6ria desde a Gr6cia Antiga, des

fabricaram um dom:into de investigagao cujos limited sfo sombrios e cujo

objeto, deixa de ser especifico, escape a toda definig5.o precisa.
Os africanistas assam observaram que, no vasto tesouro de centos

orais que des recolheram, nenhum tipo de gelato apresenta os tragos dis-

tintivos que permitiriam diferenciar o mito de outros g6neros narrativos

como o conto e a lenda. Nio hg, de um Indo, os relatos 'sagrados', hist6ri-

as dos deuses, palavras dos ancestrais, g6nese do mundi, eula narragao
estaria tomada tanto maid ao p6 da letra quanto fosse submetida a impe-
ratives rituais - prescrig6es e interditos --, de outros contos aos quaid

ningu6m teria tentado, nem desqjado acreditar e que constituem, por sua
caracterfstica claramente ficticia, uma forma de literatura, ou kinda de

lendas que remetem a acontecimentos regis. Pierre Smith distingue as-
sim, num compo de maid de mil contos orais de Ruanda, oito g6neros ou

sub-g6neros diferenciados, todos igualmente marcados por deus tragos
litergrios, donde nenhum poderia ser incluido na categoria do mito se o

entende como um g6nero especi$1co. Ai onde existe ainda viva uma rica
tradigao oral com, em apar6ncia e ess6ncia, uma grande variedade de

12
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relatos, o mita, no sentido que n6s dames a este termo, ngo 6 encontrado
No meir de culturas orais onde a narrative ng.o este. kinda inserida nos

textos escritos, a fronteira afasta-se entre moto e literature
De seu lada, os historiadores da religiao romana, apes ter por qui-

to tempo oposto a Gr6cia dos mitos e lendas uma Roma que os teria sega

ignorado, sqja descartado, uma Roma "desmitologizada", mostrou com
Georges Dum6zil que os grander quadros da mitologia indo-europ6ia,

deus mecanismos de fabulagao, encontravam-se nos anais dos primeiros
tempos de Roma e nas tradig6es cicadas por aqueles que consideramos

como historiadores. Os especialistas neste dominio deram, hoje, um pas-
co a maid. "Constatamos, escreve Philippe Borgeaud, que se esboga a per-

tin6ncia de uma oposigao te6rica que ngo teria razgo de existir entre mito
e Hist6ria. lsto num sentido ligeiramente novo em relagao a ligao dum6-
ziliana: antes de uma "aterrissagem" do tito sobre a Hist6ria (o que su-

p6e a anterioridade do primeiro sobre o segundo) observamos o jogo de

subs interfer6ncias". E sem descontinuidade que em certas circunstg.nci-

as a fabulagao, que se poderia cred pr6pria ao mita, insinua-se na Hist6-

ria. Desde que se abandona as categorias, a priori, para interrogar os
texton maid de perth, a fronteira entre mito e Hist6ria deixa de oscilar ao
porto de parecer impossivel decidir.

Precisamos retornar aos Gregor de onde, a ocasiio da palavra
mito, teriamos partido. Primeira constatagao. Todos os mitos gregor que
conhecemos nos forum transmitidos incorporados aos texton literarios,
hist6ricos, filos6ficos. As vers6es maid antigas apareceram na 6poca --

hom6rica ou de outros ciclos cujos fragmentos nos chegaram --, e nas di-
versas formal de poesia sapiental, coral, lilrica, trfgica. Sua ocorr6ncia

depende sempre do contexto das obras nas quads estes milos estio inge.

ridos. E para estes perfodos antigos onde a "Literatura" nio 6 feith para
ser lido desacompanha, mas musicalmente recitada perante tal ou tal

audit6rio, em ocasi6es de festas comuns ou privadas, c£vicas ou pan-

13
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he16nicas, a mensagem po6tica tick sob a depend6ncia das condig6es que

requer sua enunciagg.o em p6blico. Dito de outta forma, a performance
destes relatos mi.ticos comporta sempre, ligadas uma a outra, uma di.
mensgo est6tica e uma dimensio social.

Segunda constatagao. Na origem inufhos nio se op6e a logos. As du-

ng palavras significam igualmente "palavra", "relate", qual sega seu conte-
6.do. iE somente no curse do s6culo V que, entre centos autores, deus campos

de aplicagao v5.o se dissociar, mufhos passando a designar, por raz6es di-

versas segundo se 6 poeta homo Pindaro, historiador como Her6doto e Tu-

cidides, fi16sofo como Plano e Arist6teles, o que se quer se definir e que se

op6e, por into razer, aos dominios do demonstrado, do verificado, do veros-
simil, do conveniente. Antes, homo escreve Marcel Detienne, "mufhos e lo-

gos sio termos permutaveis sem que um recorte um registro de palavras
cujo o outro seria excluido ou somente tornado a dist6ncia". Mas, mesmo

assim, a fronteira estabelece-se e o mzzfhos aplica-se a assertivas que nos
recusamos a admitir homo verdadeiras, considera-se no campo dessa defi-

nigao todd um museu dino traditional, vindo do funds das idades e transmi-
tido de boca a orelha sem que se sonhe submet6-1os a critica. Nesta misce-

Ifnea veiculada por into que Platgo chama phem&, o sussurro, encontra-se,
ao lado de lendas divinas e her6icas, tais coco centos poetas os teriam con-

tado, outras formal de datos e de relatos: genealogias, prov6rbios, ditados,
adivinhag6es, enigmas, maximal, fhbulas de amal de leite. Este conjunto

heter6clito ngo define Um tips particular de narragao, de valor sagrado,

colocando em dena pot6ncias do a16m, puja agro se situaria num tempo

primordial. Nio hg outra unidade senio etta do ostracismo, do qual ele 6
inteiro atingido. O que aproxima estes multiples "maneiras de dizer" tradi-
cionais 6, no espirito destes que exigem de hde em diante, no estabeleci-

mento da verdade, a administragao da prova (quer irate de raze.o demons-
trative ou de testemunho ocular direto), seu carater, senio false, ao menos

ng.o fi6vel, contra.rio a verossimilhanga.

14
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Terceiro ponto. Se Pindaro, em deus poemas, denuncia homo mufhof,

falsos, os epis6dios da faganha divina, que Ihe parece indignos dos Imor-
tais, ele nfo aceita menos, homo os Zogof vglidos, todos os outros, por ex-

traordinfrios que sejam. Se Her6doto fustiga a credulidade dos Gregor
consentindo fe aos ?nufhof absurdos, homo estes que fazem do Oceano um
rio correndo em circulo em volta da terra, into nio impede de embelezar

deus pr6prios Zogof, quer se trate das Amazonas, dos Citas, Etiopes, de
uma hist6ria magante.

Com Tucidides, as coisas mudam. E no interior de seu prqjeto de
escrever a Guerra do Peloponeso, na id6ia que se raz de seu trabalho e de
seu papel de historiador, que se situa entre mito e Hist6ria, uma frontei-

ra nitidamente trangada. Para as 6pocas antigas, para os tempos anteri-
ores a Guerra de Tr6ia, em malta de documentos e testemunhos diretos,

nio se poderia pretender um conhecimento resoluto; o melhor que se
pode propos, a partir de indicios, 6 qualquer verossimilhanga concernente

a centos datos: "Se cr6 menos de bom grado, escreve Tucidides, nos poetas

que celebraram estes datos Ihe emprestando beleza que os engrandecem
ou nos log6grafos que os contain, procurando o consentimento do ouvinte,

maid que a verdade, pois se trata de datos incontrolgveis e aos quaid sua

antigtiidade ha dado um cargter mitico excluindo a crenga". Se, ao con-
tra.rio, limita-se aos acontecimentos contemporaneos, pode-se fazer um re-

lato seguro, precise, controlado, onde a sucessio dos datos, obtidos em uma

ordem de razao, permitem nio somente compreender seu encadeamento

mas obter para o futuro uma atil ligao. O mita pertence a um passado que
seu afastamento consagra, sem recurse, fl obscuridade; a Historic, escrita

no presente, comporta regras estritas que delimitam seu campo e releitam,

sem poder se aplicar, judo o que reconstr6io passado longjnquo, abando

nado ds fantasies dos poetas e dos log6grafos cujos relatos, estranhos ao

verdadeiro, visam a aprovagg.o e o prazer para os ouvintes de um momen-

to, ngo o saber e a utilidade para today as gerag6es por vir.

15
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Delta vez as coisas parecem regradas. Por oposigao a um gelato
hist6rico, controlado, veddico, 6til, o mito foi devolvido ao tempo antigo

Escapando ao nosso olhar, os acontecimentos dente passado projetam-se

sobre a tela que nos apresenta os poetas, magnificados, sublimados, em-

belezados no reflexo de um canto que visa a encantar o pablico, nio a Ihe

ensinar a verdade. Antigtiidade, poesia, embelezamento, prazer, inveros-

simil, trig sio as marcos que t6m o moto a parte da Hist6ria. Mas Tucidi-

des, para separar o mito do verdadeiro e do cr6dulo, nio coloca somente

em causa a longa cadeia de fabulagao que coda poets recebe de heranga

para a trangar de novo a sua maneira. Utiliza-se do mesmo movimento e
por raz6es analogas aos Zogographof, acusados de n8o maid preocupar-se
com o verdadeiro que os poetas relatam dos fatos extraordin6rios, passa-
dos deHlnitivamente ao estado de tito (epf to muth6des efnenfhdfoZfa).

Dos Zogographof: por conseqti6ncia os homens confirm na escrita, homo

Tucfdides, no que estio a dizer e nio declamando os lantos po6ticos. Em

que estes Zogof declarados nos texton escritos(graphein) podem informar
dos much(ices, do mitico? Quem sao, portanto, estes log6grafos? Estes sio

os primeiros "cronistas" que, desde a alvorada do s6culo V, empreende-

ram estabelecer as tradig6es locais ou regionais das cidades e populag6es

gregas, remontando o maid longe, at6 is origens, aos primeiros homens,
her6is fundadores, nascidos do sol ou descendentes de unites entre mor-
tais e divindades. Para narrar desde o ini.cio at6 os tempos contempor6.-

neon a implantagao dos humanos sobre o seu territ6rio, Hecateu de Mile-
to, Acussilao de Argos, Helfnicos de Mitilene, Fer6cide de Atenas e os

outros atid6grafos nio se contentaram em utilizar os epis6dios que os

poetas teriam ja mencionado. Elem coletaram e confrontaram as vers6es
diversas; apelaram is tradig6es locais que a oralidade conservou, a.quelas

que os exegetas transmitiram em certos santufrios ou que 6icaram vivas
nas grandes descend6ncias nobres reclamando ancestrais lendl.rios. Pois

organizam seu relate segundo uma ordem genea16gica onde cada gera-

16
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gao, com as aventuras e as faganhas que Ihe sio pr6prias, vem tomar a
continuagao delta que a precedeu, pois re6nem tudo e esforgam-se em

mostrar a continuidade de uma tradigao de relatos cujos poetas nio utili-
zaram, ao agrado de subs necessidades, este ou aquele trecho, des confe-

rem aos muthof um novo sfafzts de exist6ncia, independente do uso que

maria antes a Literatura. De hoje em diante, o contexto de um miro nio 6

maid a obra po6tica na qual ele este inserido mas os outros relatos miti-
cos que forman compo com ele. Englobando a diversidade dos relatos tra-

dicionais, comega-se a desenhar uma mitologia. Dente ponto de vista,
pode-se dizer que, pelo projeto de ligar o passado, o dais recuado, ao pre-

sente, ao fio de um texto escrito em prosa, os log6grafos sao, por vezes, os
primeiros historiadores e os primeiros mit6grafos.

O que os separa de Tucidides 6 que, como ngo compreenderam as

regras estritas que exige a narrativa seguida e precise das Brandes li-
nhas dos acontecimentos contemporaneos, como a guerra do Peloponeso,

nio estabeleceram um corte entre o passado "lendfrio" e o presente; des

nio nlzeram do moto um objeto szzi generis constituinte coma typo de gela-

to e forma de pensamento, uma realidade a parte. Logo, kinda 6 necess6

rio precisar que, nem Tucidides nem, em gerd, os homens da Antigtiida-
de entendiam mats delta madeira. Os mitos pertencem a acontecimentos

e a personagens muito antigos para que se posse dispor, sobre este as-
sunto, de um conhecimento resolute. E seu afastamento que os torna
opacos e que nos impede de os abordar com instrumentos de pesquisa
vflidos. Mas neles mesmos, em sua natureza de acontecimentos e de per-

sonagens, nio diferem destes do presente. Nio sio nem irreais, nem

imaginarios; escapam somente, na aproximagao que fazemos, a tomada

de um saber positive. Quando Plutarco, na alvorada do le do ll s6culos
de nossa era, aborda a Vida de Teseu, observe na introdugao: "Depois de

ter escrito as Vidal Paralelas, percorrido as 6pocas acessiveis a verossi-
milhanga e o terreno s61ido da hist6ria que se apoia sobre os datos, eu
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poderia, com razao, falar das idades mais recuadas: o a16m 6 o pris do
prodigio e do tr6.gico freqtientado pelos poetas e os mit6grafos, e nio se

acha uma prova nl6vel ', nem nada de certo". Depois que empreendeu nar-
rar a vida de Teseu, do nascimento a monte, o que maria de todo ser hu-

mano que teria conhecido em carne e oslo. Teseu nio 6, a deus olhos, um

ser mitico do qual o que narra revelaria a maid pura fabulagao. Entre o

tempo mjtico dos primeiros leis lendfrios de Atenas ao qual Teseu se
prende e o tempo medido, controlado, datado no qual se joga o destino
das cidades, ngo haveria para os Antigos este diferenga de plano que

enuncia, para n6s, sua incompatibilidade. Trata-se sempre, segundo des,
do mesmo tempo. O tempo das origens ngo 6 pensado como um outdo

tempo, aquele do mito; ele constitui somente um tempo maid obscuro,

cujos contornos estgo misturados no longinquo e que se tornou impossivel

de investigar com a precisao e a exatidgo do olhar hist6rico.
Estes narradores de um passado fabuloso que Tucidides compara-

ria aos poetas e que chamaria log6grafos, Plutarco, quinhentos anon maid

tarde, os designa pelo nome de mit6grafos. Neste meir tempo, mesmo se
nio 6 porto em causa a id6ia de que o tito 6 a forma tomada pda hist6-

ria quando 6 muito ou pouco antiga, resgatando, atrav6s de uma s6rie de
obras especificas, o que se pode chamar uma "mitologia grega", cujo as-

pecto 6, de certo modo, maid pr6ximo daquele que nos 6 familiar. O esfor-
go que se demanda nos primeiros s6culos de nossa era tende a recolher,

juntar, ordenar, clarificar o corpus de today as lendas -- sem maid limitar-

se, coco faziam os log6grafos do s6culo V a.C., aos particularismos locais
e os narrar desde a criagao do mundi, a partir de Gaia e Urano, com a

legiao de deuses que sio descendentes, at6 o $1m da guerra de Tr6ia, com
o retorno dos her6is aqueus. Concentrando em um texto 6nico e seguindo

dente at6 espalhar em fontes m61tiplas, apresentando no conjunto na lin-
gua comum, a fofna, sob uma forma acess:ivel a um grande pablico, subs-
tituindo a trama dos relatos n'eqtientemente complexo e ramificado de
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uma cadeia linear de cenfrios reduzidos ao essential, um repert6rio qua-
ke exaustivo de names de pessoas. e de lugares, o desenvolvimehto de um

texto seguindo uma ordem genea16gica estrita (a malta de cronologia),

onde dada geragao inscreve-se em uma escala vertical depois daquela que

a procedeu e se ajusta, sobre um plano horizontal, aquela de outros he-
r6is pertencentes a uma linhagem diferente, a um outdo ciclo lend6rio,

mas ligados a um mesmo estrato de geragg.o. A Biblioteca de Apolodoro,
que se pode situar por volta do ano 200 de nossa era, 6, certamente, o
melhor exemplo de uma tal empress, puja ambigao 6 de consagrar, em
uma s6 obra (homo uma verdadeira biblioteca), a coma erudita de tudo

que os Gregor poderiam e deveriam conhecer reference aos relatos dos

antigos tempos. A mitologia encontra-se, entao, no que diz respeito a
ipso, circunscrita e objetivada: ela emerge para format um campo de es-
tudo, um dominic de saber especifico e aut6nomo, ao lado e dentro de ou-
tros setores da produgao litergria e cienti$1ca, poesia, nlosona, hist6ria,
ci6ncias, medicina, curiosidades da natureza (mfrabfZfa), vida dos ho-

mens c61ebres... Em que o mito, assim delimitado e reduzido a ele mes-
mo, difere, na sua natureza e suas fung6es, daquilo que era na 6poca
classica, quando 6l16sofos e historiadores tomando, a seu respeito, uma
certa distg.ncia inicial, utilizando-o como distanciador para melhor mar-

car a pertin6ncia de sua marcia, na busca do verdadeiro. O mito, escreve

Christian Jacob, "ngo este integrado num quadra global de interpretaQao
aleg6rica (as Alegoria de Hergclito). Ngo hf maid alibi est6tico e liters.rio
que acentuaria a dimensio artificial do mito (poesia helenistica e impe-
rial, de Apolonio de Rodes a Nonos de Panopolis). O alvo procurado nio 6

maid o maravilhoso, nem o sobrenatural(coleQao dos paradox6grafas ri-
coh em hist6rias de fantasmas...). O mita perdeu assim sua eficgcia poli-

tica e social: nio este, maid ao servigo da propaganda das cidades gregas

ou das Brandes familial aristocrgticas que, no s6culo V, reivindicavam os
fundadores ou os ancestrais miticos". Um mite desengajado portanto:
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desligado do litergrio, separado da hist6ria, escapando aos jogos ideo16gi-

cos e locais da Gr6cia das cidades. Qual lugar entgo Ihe dar, qual papel
Ihe reconhecer? A resposta maid plausivel seria a seguinte: "a. organiza-

gao geopolitics que faz de Roma a metr6pole de um Imp6rio onde a Gr6-
cia este reduzida a condigao de provincia, o mit6grafo substitui um espa-

go cultural, delimitado e organizado pda lingua e a literatura gregas,
onde os her6is e os deuses atacam o mundo mediterrfneo (...). Trata-se

de um verdadeiro golpe de forge simb61ico pelo qual "a mitologia grega,
na sua forma substantial, 6 dada coco mem6ria cultural a todos os povos

do Imp6rio". Se poder6. acrescentar, para precisar, que para o estatuto

que Ihe confere a obra dos mit6grafos o mito ngo constitui somente "uma
pr6tica compensat6ria e complementar da dominagao romana", mas
tamb6m a procure num passado quito antigo de um v:inculo cultural e
simb61ico tanto maid necessgrio nas regimes orientais do Imp6rio, de he

lenizagao recente, estando estabelecidos a parte das tradig6es e da base
social maid solidamente preservada na Gr6cia continental.

Paradoxo: 6 quando Roma Ihe imp6e sua dominagao, quando a
Gr6cia das cidades nio 6 dais a mesma dos relatos lendl,rios de subs ori-

gens, enraizadas na g6nese do mundo, no nascimento dos deuses, nas

faganhas de antanho, na forte e desdita dos her6is, que se fornece o saber
comum, a mem6ria partilhada suscet:ivel de unit os povos diferentes, de
confirmar, por uma igual familiaridade, com um vasco universo de contos

tradicionais, a convicgao de partilhar uma mesma identidade cultural.
E necessfrio aqui, na falta de poder responder totalmente, ao me-

nos colocar uma 61tima questao. Donde este conjunto de relatos bra seu
impacto, sua empresa, sua eficfcia? A queen dirigir seu poder de sedugao,

qual forma de prazer ocasiona, quaid necessidades especialmente tem
que satisfazer? Se notary., inicialmente,.que o acesso a estes texton, a in-
formagao que des veiculam sobre o passado humana, que o maid remoto
funciona homo uma marco de "distingao" no sentido que Pierre Bourdieu
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dg. a este termo. Ries autentificam, de qualquer maneira, o afastamento
que isola do comum -- popular, rastico, barbara -- uma elite urbanizada

que assimila a cultura grega que chegou a um estatuto de "civilidade", ao
qual podem apenas pretender aqueles que partilham este privi16gio. De

cato, a dominagao do campo mito16gico 6 uma condigao necessgria para
inteirar-se plenamente a civilizagao greco-romana do initio de nossa era.

E preciso conhecer os personagens, os lugares, as aventuras que sio o
objeto destes relatos para compreender o cengrio da vida quotidiana, nas
cases, as cidades, os templos, para ler claramente as imagens figuradas

sobre os vasos, as sagas, os inuros, ou erigidas em alto relevo nos lugares
pablicos e privados, na cidade e no campo. Mas ao lada do imagingrio
cujos lugares com as tradig6es lendgrias sio de evid6ncias estritas e rea.

procas, as praticas religiosas, os hgbitos poll.tacos, as condutas de lingua-
gem, o gestual, as t6cnicas do compo e as maneiras de ser, maneiras de

comer, de vestir-se, as formal de sociabilidade, enHim, todos os tragos de

comportamento que dio a um grupo humano seu aspecto caracteristico,
empregam sempre Haig ou menos o mesmo universo simb61ico que serve

de base a organizagao narrativa dos relates. No moments onde o mita
tomou sua forma pr6pria de encenaQao condensando, sob uma apar6ncia
despojada, uma seqti6ncia de acontecimentos relacionados a um passado

longinquo, sua pertenga a um espago intelectual maid vasto, que o trans-
borda, mas do qual 6 um dos elementos constitutivos, afirma-se de ma-
neira brilhante. O mita relate sup6e um horizonte mental ao qual ele se
apoia, de onde bra seus pianos m61tiplos de significagao e que reabilita,
em Fazio de seu carfter tamb6m ngo narrativo mas de quadro cognitive,

into que se pode chamar o "mitico". O mitico nio depende coco o mita da

ordem da narragao; ele nio 6 maid, homo a mitologia, um conjunto coor-
denado de relatos. Ele concerne centos objetos que, pda maneira que es-

tio na nossa experi6ncia percebidos e pensados, t6m a propriedade de
"por em movimento a imaginagao lendaria", para retomar os termos que
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utilizaria Louis Gernet no seu estudo sobre os Aspectos miticos do valor

na Gr6cia. Estes "objetos" podem ser de toda forte: deja realidades natu-

rais, vivas ou inanimadas, coma pedras, metais, plantas, animais, fen6-

menos $sicos, seja produtos fabricados pda mio do homem, como os

agaZmata gregor, sqja condutas praticas, que se tratasse de operag6es
t6cnicas, de costumes sociais, de atom rituais, deja mesmo nog6es "abstra-

tas", como a rivalidade, aris, a amizade, p/zfZfa, o pudor, a£d(5s, a justiga,
df.kZ. Se estes objetos t6m, no sentido de uma cultura, o privi16gio de po-

der, mais que outros, gerar seqti6ncias de relatos, de series de imagens,

de seqti6ncias gestuais, 6 que neles vem reunir-se, para se concentrar,
uma multiplicidade de pianos e de dominion que, de um ponte de vista

puramente positive, formam redes de significagao distintas e separadas.
Ries constituem assim homo pontos nodais, os cruzamentos, a partir dos

quaid se desenham as grander articulag6es de um espago mental "min.
co", com seu jogo de aproximagao e de contrasted inesperados. John
Scheid e Jesper Svenbro, exploram, num livro recente, os itiner6rios que

os milos greco-latinos de tecitura convidam a percorrer e que desdobram

nas direg6es dais diversas, sio assim apresentados tecitura e tecido
homo exemplo de uma tal "concatenagao de nog6es" pr6pria para desen-

cadear, no paper de aparelho de embrear, assim homo sfmbolos figurados

e praticas gestuais como performances narrativas.

Um segundo trago delta mitologia grega 6 sua distg.ncia, seu afas-
tamento face ao contemporaneo. O mito faz parte da cultura de uma 6po-

ca por6m precisamente como um "anacr6nico" cujo deslocamento em re-

lag5.o a exist6ncia presente permite jogar com o efeito de realidade visado
por um relate pseudo-hist6rico para introduzir os aspectos de estranheza,

de ins61ito, de maravilhoso. A nio atualidade dos personagens, das a96es

acabadas, dos acontecimentos inesperados participa o charme da leitura

O recuo a um passado lendgrio onde as criaturas humanas sao, por ve-

zes, os parentes que nos precederam e ceres diferentes de n6s, de um ou-



Fwnteiras do mita

tro calibre, maiores, dais cortes, maid pr6ximos dos deuses, opera um
deslocamento do verossimil. As regras que se imp6em no curse da vida
comum nio podem maid estritamente aplicar-se quando se trata do tem-
po de antanho.

A adesio do leitor, ao p6 da letra, aos relates oculta tamb6m tragos
particulates. Ela nio 6 maid obrigat6ria homo aquela onde o feel deve de-

corar as palavras sagradas pronunciadas nos rituais religiosos, ou as
formulas de seu credo. Ela n&o 6, entretanto, id6ntica a. atitude de afas-
tamento que 6 a nossa concernente a. verdade de texton literfrios dos

quaid sabemos que se trata de purrs fic96es, produtos da imaginagao de
um poets ou de um romancista. Ela n5.o se confunde maid com a certeza

que provoca a constatagao de um cato con6irmado nem com a confianga
que nos inspira uma demonstraga.o rigorosa ou uma relagao hist6rica so-

lidamente documentada. Contrariamente a, fe religiosa, a crenga que sus-
cita o mita 6 livre de todo constrangimento: contrariamente a. fhbula, ao

conte, a poesia, ela pousa sobre os ceres e os datos que nio forum inven.

tados mas que, supostamente, teriam efetivamente existido antigamente;
contrariamente aos diversos typos de saberes, ela nio implica verdadeira

certeza. Seu estatuto 6 equ:ivoco, ample, mal resolvido. O que narra a mi-
tologia nio aparece coma falco sem ser reconhecido plenamente homo

verdadeiro. Se cr6 sem se cree. A facilidade da interpretagao pessoal, a
escolha de certas vers6es de prefer6ncia a outras, a liberdade de tomar e

de deixar fazem, portanto, parte da regra do jogo e do prazer que o leitor
encontra. Oscilando entre o rigor de uma erudigao sfbia e a fantasia da

criag5.o literfria, unem na mesma trama narrative personagens tomados

como reais, acontecimentos fabulosos, presengas sobrenaturais, enco-

brindo por um jogo de interfer6ncias entre a hist6ria, a poesia, a religiao,
as fronteiras que desenham os tragos de sua pr6pria figure, misturando
as pistas, a mitologia, mesmo quando forma um dominio distinto, per-

manece sempre aberta. Ela 6, desde o inicio, bastante separada da socie-
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dade e da cultura da qual 6 a expressao, para emprestar, em outros tem-

pos, especialmente a partir da Renascenga, is retomadas, i.s transforma-

g6es e ressemantizag6es. Ela traz, num contexto social diferente do mun-
di greco-romano, o mesmo sentimento de pertencer a uma elite letrada
cujo horizonte intelectual, maid vasto que aquele do vulgar, graz consign,
pele olhar langado em diregao aos Antigos, at6 a origem longinqua, o
fundamento Ultimo da vida civilizada, do saber, da filoso6la, da arte. A

acentuagao da distancia, o deslocamento acentuado em relagg.o ao pre-
sente, reforga, Kinda, o cargter de gratuidade dos relatos. Ao nio serem
's6rios', nio t6m peso social, nio levam, nesse cano, a nenhuma conse-

qii6ncia. Oferecem, assim, a ocasiio de exprimir o que formulado em ou-
tras lingual, maid oficiais, serif indecente, incongruente, escandaloso,
sacrilege. Revisitados em textos ou imagens, os mitos consentem novak
metamoi#oses; formam um dos terrenos privilegiados para exercer seu
estilo, seu trabalho, seu talents, para dar forma a experi6ncias propria-

mente est6ticas ou para por em causa, sem parecer, as id6ias mais co-
mumente aceitas.
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breve nota introdut6ria

Renata Senna GanaHoi&

Richard H.ingley 6 professor do Departamento de Arqueologia da
Universidade de Durham, na Inglaterra. Sua area de atuagao 6 diversi6-

cada, pols possui trabalhos nio s6 de historiografia e Arqueologia sabre
populag6es romanas das provfncias do norte e oeste da Britfnia e da Ida-
de do Ferro, homo tamb6m de teoria p6s-colonial e metodologia, incluindo
aqui pesquisa de campo e fotografia a6rea.

Dentre estes temps relacionados, destaca-se uma problems.tice es-

pecinca: homo as populag6es natives foram incorporadas ao Imp6rio Ro-
mano e as mudangas ocorridas. Neste contexto, a Hist6ria do desenvol-
vimento da Arqueologia romana e a maneira que ela se constituiu na Eu-

ropa em gerd, e Gri-Bretanha em especifico, durante os s6culos XIX e
XX tem fido objeto central das pesquisas do estudioso nos Ultimos ands.

O artigo que segue, "Concepg6es de Roma: uma perspectiva ingle-

sa", 6 resultado dente trabalho. Nele, o autos prop6e uma revisfo cHtica

da utilizagao de modelos desenvolvidos nos s6culos XIX e XX por classi-
cistas . Note-se, claramente, uma posture de questionamento de tais mo-
delos, em particular a teoria de romanizagao, a partir de um estudo apro-

Licenciada e Mestre em Hist6ria, Doutoranda em Hist6ria, IFClljl/Unicamp, bol
sista Fapesp.
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fundado do contexto hist6rico em que as concepg6es do Imp6rio romano

forum criadas. Neste sentido, o texts de Hingley 6 uma desconstrugao de
discursos imperialistas do inicio do s6culo XX que constituiram parte da

visa.o de mundo dos ingleses do periodo e serviram de base para estabele-

cer interpretag6es do mundo romano, tanto na Arqueologia homo na His-
t6ria, que sio utilizados at6 o presente. Sua proposta 6, portanto, insti-
gante na medida em que prop6e uma critics a id6ias absolutas e aos dis-
cursos euroc6ntricos dos s6culos XIX e XX.

Outras publicag6es do autor sobre o tema:

HINGLEY, R. 1991. "Past, present and future - the study of the Roman
period in Britain", ,Scottish. ArchaeoZogfcaZ .Reufew, 8: 90

HINGLEY, R. 1995. "]3dlan!!ia, Origin Myths and the British Empire,:
in S. Cottam, D. Dungworth, S. Scott and J. Taylor (edd.),
Tl?AC94. proceedings o/' fhe dourfh annzzaZ Roman Theoretical
Archaeo/ogy Co/zHerence, Z)urham 1994(oxford): 11-23

HINGLEY, R. 1996. "The 'legacy ' of Rome: the rise, decline and fall of the
theory of Romanization," in J. Webster and N. Cooper (edd.),
Roman /mperfaZfsm; post-coZonfaZ .perspectfoes (Leicester): 35-48.

HINGLEY, R., 1999. "The imperial context of Roman studies and a pro-
posal toward a new understanding of the process of social chan-
ge", in: P. Funari, M. Hall, S. Jones, MfsforfcaZ .AchaeoZogy; .Bach
dram fhe Edge, Routledge, Londres

HINGLEY, R. 2000. Roman O#icers and English GenfZemen.' imperia-
Z£sm and fhe origin of archaeology(Londres)

HINGLEY, R. (ed.) 2001. Images of Rome: Perceptions of ancient Rome
in Europe and the United States in the Modem age. Journal o/
.Roman Archaeology Sz/ppZemenfaO' Series .ZVo. 44 (Porstmouth,
Rhode Island, USA)
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Concepg6es de Roma:
uma perspectiva inglesa

RichardHhglej

1. 1ntrodugao

Este artigo versa sabre homo as imagens proporcionadas pda
Roma clg.ssica foray redesenhadas para ajudar a definir as id6ias da ori-
gem inglesa e a justificativa do imp6rio de 1880 at6 por volta de 1930:.

Era o auge do imperialismo britfnico. Nesta 6poca, a "ideologia imperial"

tornou-se parte da linguagem do patriotismo brita.nico:. Tamb6m foi um

pedodo em que novak correntes intelectuais se desenvolveram para defi-

University of Durham - Inglaterra. Texts especialmente escrito pele tutor para
publicagao em vers6o portuguese.
Tradugao de Renata Serra GarrafFoni. Revisit de Pedro Paulo A. Funari

Muitos destes argumentos foram desenvolvidos com maid detalhes em meu livro
recentemente publicado (Hingley 2000) e tamb6m em doin papers a fair na pr6-
xima edigao do Journal a/'Roman Archaeo/ogy. Para um resume atualizado sabre
as atitudes dos s6culos XVlll e XIX coma relagao a antiga Roma na Britania, cf.
Vance 1997. Uma imagem alternative proporcionada pda Gr6cia tamb6m foi im-
portante nos s6culos XVlll e XIX na Britfnia (cf. Jenkyns (ed.) 1980 e Turner
1981), mas n6o sera discutida neste artigo.
Eldridge 1996, 2

27



Ricllard Hin£ig

nir e sustentar o controle brit6nico por extensas panes do mundo '. Tra-

balhos acad6micos, escritos politicos e literatura popular refletem este

necessidade imperial e o passado imperial romano foi diretamente recru.

dado para ajudar a tornar conhecida a "missio" imperial brit&nica.
A ruiz das origens nacionais no final do s6culo XIX e infcio do XX

passou a centralizar considerag6es imperiais relevantes na busca de uma
deninigao anil de a/zgZfcfdade" que gerou a id6ia de perman6ncia na vida
nacional brita.nice. Etta definigao de angZfcfdade baseou-se em uma va-

riedade de fontes de informag6es, incluindo as fontes hist6ricas c16ssicas

que descreveram a invasio romana na Brita.nia no s6culo primeiro d.C e
as descrig6es de vestigios arqueo16gicos recolhidos por antiquarios e ar-

que61ogos. Como resultado ditto, a Arqueologia teve uma grande partici-

pagao na definigao do prop6sito imperial da Inglaterra.

Concepg6es de Roma na Europa

Ao considerar o significado das maneiras coco a imagem do roma-

no foi usada na Inglaterra 6 importante ter em mente o contexto europeu
delta experi6ncia inglesa. O passado tem fido desdobrado por europeus,

e povos do mundo ocidental em gerd, para esculpir identidades que se
op6em, para construir o Ocidente e o nio-Ocidente e crier uma ascend6n.

cia cultural'. Neste contexto, a construgao do passado nunca foi uma ati-

vidade imparcial'. Roma teve um lugar especial na defining.o da Hist6ria

Koebner e Schmidt 1964; Baumgart 1982 e Judd 1996. Em Hingley 2000 textos
datados do final do s6culo XIX e inicio do XX sio analisados a partir do conceito
de "discurso imperial"

ZVota da fradzifora: no original o terms empregado pelo tutor 6 .E7zgZfshness.

Assim, por analogia ao termo em portugu6s brasiZidade, optamos por traduzir
.EngZzlshness porAngZfcfdade em todo o texto.
Meskel1 1999:3.
Smith ].986: 180-1.
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e do pensamento europeu'. $ua capacidade de proven imagens maltiplas,
mutgveis e conflituosas foi quase ilimitada; into a tornou uma conte rica

para dar sentido - e para desestabilizar - a Hist6ria, a politica, a identi-

dade, a mem6ria e o desejo'. Por exemplo, Roma foi construida, em certas

6pocas e lugares, para representar autoridade literaria, governo republi-
cans, unificagao politico, poder imperial e seu declinio, proeza militar,

eHlci6ncia administrativa, a idade de ouro do imp6rio, a lgreja Cat61ica e

o prazer das minas. Ha um grande corpo de trabalhos de variadas asso-

ciag6es historiogra$icas proporcionadas pda Roma clgssica, incluindo
diversas pesquisas recentes que consideram os pap6is da Arqueologia'
Uma dicotomia entre a imagem romana e aquelas munidas pdas id6ias

de uma identidade nativa pode ser extrafda das concepg6es de Ro=ae. A

efTgie do imp6rio romano proporcionou um miro de origem para muitos
povos da Europa e, em particular, para Hist6ria do Ocidente coma um
dodo. A elite de vfrias nag6es ocidentais, durante os s6culos XVI ao XX,

usaram a imagem de Roma para ordenar caminhos para o desenvolvi-
mento da educagao, arte, arquitetura, literatura e pol£tica". Em relagao a
contrastante id6ia de identidade nativa, as routes esctitas romanas ser-

viram para plover a id6ia de "alteridade" que foi usada para ajudar a
definir e unit povos dentro de nag6es individuais na Europa Ocidental.
Ao definir sua pr6pria civilizagao em oposig5.o aos "outros" bfrbaros'

Edwards 1999: 2-3; Wyke e Biddiss 1999; Farrell 2001
Edwards 1999 2-3. A complexa variedade das imagens proporcionadas por Roma

tamb6m era percebida por autores clfssicos (Hardee 1992)
Vqja, por exemplo, Deletant 1998, Edwards (ed.) 1999, Galinsky 1992, Hingley

(ed.) no prelo, Jenkyns (ed.) 1992, Moatti 1993, Pagden 1995, Vance 1997, Wyke
1997 e Wyke e Biddiss (edd.) 1999.
Hingley, no prego a.
Stray 1998; Wyke and Biddiss 1999
Para a definigao clfssica do "outro" como barbara veda Habinek 1998, 157; Hall

1989; Jones 1971; Patterson 1997: 30-32, Romm 1992; Shaw 1983 e Webster
1996, 1999.
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autores clgssicos proporcionaram um poderoso instrumento interpretati-
vo para aqueles, que ajudou a crier nag6es e imp6rios modernos. Autores

romanos, que escreveram durante o periodo de expansao no anal do pri-
meiro mi16nio a. C. e infcio do primeiro mi16nio d. C., registraram os no-

mes e feitos de v6rios grupos "6tnicos" significativos no imp6rio ocidental
ou em outros locais (incluindo gauleses, batavos, germanos, bret6es, dd-
cios, entre outros). Alguns texton romanos importantes se tornaram dis-

poniveis a uma elite ilustrada na Europa Ocidental do s(3culo XVI em
diante. This texton continham informag6es sobre estes primeiros povos,
hist6rias sabre deus hgbitos cotidianos e deus atom de resist6ncia ante o

imperialismo romano. Ocasionalmente, os texton tamb6m indicavam uma

localizagao geogra6ica aproximada na qual estes povos teriam vivido.

Com a ascensio do antiquarismo e da Arqueologia a partir do s6culo

XVI, evid6ncias fisicas derivadas do passado - artefatos e estruturas - pu-

deram ser utilizadas para localizar estes povos na paisagem contempora-
nea europ6ia. Neste contexto, a Arqueologia desenvolveu-se como uma

discipline atil que traduzia uma imagem idealizada do passado 6tnico em
realidades tgteis usando c6nones modernos de conhecimento". No final do

s6culo XIX e inicio do XX, arque61ogos usavam t6cnicas para localizar, da-
kar, descrever e classificar vestigios materials, mas des tamb6m proporcio-
naram "hist6rias" sobre a origem dos monumentos e artefatos que auxilia-
ram no desenvolvimento de uma identidade nacional pr6pria:'. Nestas his-

t6rias, os elementos $sicos de uma culture herdada - os artefatos, edificios

e paisagens -- propiciaram uma conexgo tangfvel e particular com um pas-

sado 6tnico imaginado. O sentido de pertencimento 6 vital para uma defi-

nigao pr6pria de identidade nacional e a ligagao de identidades 6tnicas a

Smith 1986: 180; veja tamb6m 'nigger 1989: 174.
Para publicag6es recentes sobre Arqueologia e nacionalismo, veja Atkinson et

al. (edd.) 1996; Diaz-Andreu e Champion (edd.) 1996; Kohl e Fawcett (edd.) 1995
e Meskell (ed.) 1999.
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centos tipos de evid6ncias arqueo16gicas tornou-se um instrumento pode-
roso na Inglaterra coma em vfrios outros pailses europeus.

Historiadores romanos produziram relates nos quaid um suposto
poder "civilizador", representado por Roma, teria entrado em conflito com

os "bfrbaros" e contos em que a resist6ncia de vgrios povos nativos a, ex-
pansao imperial romana elam desenvolvidos sob um forte estilo anti-
romano. Nacionalistas acharam into 6til em algumas circunstancias, no
entanto, conceber grupos nativos sendo incorporados ao imp6rio era,
tamb6m, profundamente influenciado pda "civilizagao" dos romanos.
Neste contexts 6 significativo que a Roma imperial era freqtientemente
vista executando um papel especial -- a transfer6ncia da "civilizagao" me-

diterr5.nea a vfrios povos do ocidente europeu, que efetivamente permi-
tiu que a distingao romana e as concepg6es nativas fossem combinadas.

As fontes c16.ssicas connlrmam a classiHlcagao de povos pr6-hist6ricos na
Galia, Germania, lb6ria, Brita.nia e, at6 mesmo, Italia -- povos que, de

alguma maneira, pareciam maid semelhantes a populag6es nativas do
Novo Mundo do que com as populag6es contemporaneas da Europa Oci-

dental. Argumentava-se que Roma teria civilizado todos estes povos.
Os romanos teriam introduzido a culture da civilizagao -- estradas,

cidades, banjos pablicos, impostor e a lilngua latina -- uma civilizagao

que a Europa Ocidental sentia ter herdado. A Europa cristg. tamb6m se
sentia herdeira delta tradigao religiosa da Roma clgssica. Autores roma-

nos falaram em latim is Ruins de uma elite ilustrada europ6ia dos s6cu-
los XIX e XX -- uma lingua que ajudou a de$1nir sua identidade e de qual-
quer um que des pudessem entender. Como resultado, muitos membros

destas classes sentiram uma associagao com os romanos clgssicos como
uma heranga de uma tradigao, religi5.o e civilizagao clfssica em comum --
uma associagao que foi de today a maid influente devido ao dome.nio da
lingua latina na educagao da elite contemporanea:

Stray 1998: 11; Wyke e Biddiss 1999; Farrell 2001
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Os romanos e as imagens da origem dos nativos, no entanto, nio

forum sempre desenvolvidas em oposigao de uma a outta, como foray

argumentadas em certas ocasi6es, poderiam ser combinadas para desen-
volver uma concepgao nacionalista da grandeza contemporanea. lsto ti-

nha um significado particular no contexts da Inglaterra do final do s6-
culo XIX e inicio do XX.

Concepg6es de Roma na Inglaterra durante o anal do
s6culo XIX e infcio do XX.

A conquista e ocupagao romana do sudeste da Britfnia iniciou-se
em 43 d.C. e durou at6 o principio do quinto s6culo. Este evento langou os

antigos romanos na 6rbita da hist6ria domestica inglesa". Devido, em

parte, ao impacts direto na hist6ria dom6stica do sudeste da Brita.nia, a
efigie de Roma formou um conjunto 6til de refer6ncias hist6ricas tanto

para os ingleses homo para outras nag6es. Os antigos relatos hist6ricos
que con6irmaram o carfter devastador da invasio Anglo-Sax6nica na
Brita.nia p6s-romana, no entanto, criaram um forte mita da origem racial
teut6nica para os ingleses durante o s6culo XIX:'. Esta imagem teut6ni-

ca, ou germanica, da origem racial, que foi dominante por grande parte
do s6culo, se tornou menos poderosa diante dos interesses imperiais pr6-
ximos ao final do s6culo. Uma nova representagao, que se desenvolveu

neste peHodo, argumentava que o espirito imperial ing16s era derivado

Stobart 1912: 3; Vance 1997: 16
A id6ia da origem teut6nica do ing16s foi influence no initio e meadow do perfodo

vitoriano e sobreviveu durante o s6culo XX (veja: Bowler 1989: 51; Coils 1986;
Levine 1986: 4; Macdougall 1982; Robbins 1998: 29; Samuel 1998: 23; Smiles
1994: 113-28 e Stocking 1987: 62-3). Para uma hist6ria do contraste entre as es-
colas "germanica" e "romana" nos s6culos XIX e XX, veda White 1971 e Jones
1996
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de uma heranga gen6tica vista que incluia antigos bret6es, romanos clfs-
sicos, anglo-sax6es e dinamarqueses. Neste contexts, a heranga da civiliza-

gao romana era sempre considerada particularmente fundamental. A mis.

sio do Imp6rio Romano, em alguns trabalhos de literatura (incluindo livros

para criangas e trabalhos politicos), passaram a retratar a transmissio da

civilizagao clfssica (e cristandade) para antigos bret6es, que, entao, forma-
vam uma parte imponante da origem racial mista da populagao inglesa
aoderna. A heranga romana tamb6m serviu para retratar as classes ingle-
sas educadas como sucessoras da elite imperial romana

Examinarei alguns dos caminhos nas quaid as dual id6ias, "romana'

e "nativa", comegaram a ser incorporadas coco uma representagao da an.

gZfcfdade no final do s6culo XIX e initio do XX e o papel da Arqueologla

neste processo. Durante o final do s6culo XIX e in£cio do XX, um grande
n6mero de trabalhos populares relacionados a origem do ing16s foram pro-

duzidos e albums relates serif levados em consideragao a seguir. Cientistas
naturais, ge6grafos e antrop61ogos procuravam user as necessidades do

imp6rio para justificar a expansao do ensino e pesquisa em sous campos de
investigagao neste periodo:'. Assim homo objetos que eram dominados por

cavaleiros amadores passaram a ter um cargter acad6mico crescente dado

por estudiosos, estruturas para carreira comegaram a existir:'. A Arque-
ologia Romana, sob influ6ncia de Francis Haverfield, foi um dos objetos
de estudos que conseguiram credibilidade acad6mica"

Argumentarei que a relevfncia imperial da Arqueologia Romana
foi resultado, em parte, da visio de Haverfield sobre o valor da "Romani-

zagao" para a definigao do carfter ing16s. A Romanizagao foi usada para

ajudar a corrigir uma primeira imagem que sugeria que um pouco da

Symonds 1986: 1. VQja tamb6m Stray (1998: 247, note 33) para a fundagao de
v6rias sociedades acad6micas em diversos campos entre 1892 e 1907.

Stray 1998: 136
Freeman 1997
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civilizagg.o romana fora transmitida para os antigos bret6es. Este id6ia
foi alcangada a partir do desenvolvimento de um significado no qual civi-

lizagao era tida homo algo que poderia ser transferido. A Romanizagao
estava baseada em uma definigao de oposigao binfria entre nativos bgr-
baros e romanos civilizados era o processo peso qual o bretio(ou euro

peu) nio civilizado alcangava a civilizagao".
A teoria da romanizagg.o se encaixa em um contexto no qual muitos

de escritores populates e politicos estavam buscando uma continuidade

nas imagens da vida nacional inglesa':. Alguns trabalhos populares vito-
rianos ou do in:ido do s6culo XX sugeriam que os romanos clfssicos pas

baram para os ingleses uma civilizagao que se dirigiu quake que direta-
mente para os estado moderno ing16s. Por meir dente processo de civili-

zag5.o, Roma parecia, tamb6m, ter transmitido seu pr6prio espirito impe-
rial para os ingleses. A civilizagao, religiao e habilidade imperial inglesa

foram tragadas de encontro ao passado romano de maneira que os nati-
vos da Brita.nia romana sempre foram vistos como tends adotado a civili-

zagao romana e melhorado, em um grande esforgo para crier a moderna
Inglaterra e o Imp6rio Brita.nico. Incorporado a etta distinta mistura ra-
cial inglesa, havia o valente espirito dos antigos bret6es que se opuseram

a Roma. Neste contexto, algumas pinturas da Britfnia romana deram

O trabalho de Haverfield proporcionou a base que iri ser chamada interpreta-
gao "progressiva" da romanizagao. A interpretagao progressive levou crengas sa-
bre a civilizagao imperial a16m dos ands de 1970 (Hingley 1996, 2000)

Raphael Samuel sugeriu que, embora os historiadores estqam preocupados
com a pesquisa empirica, des incorporam, sem se darem inteiramente conte, as
estruturas profundas do "pensamento mitico" (1998: 14). O pensamento mitico
revere-se a vis6es mais amplas da sociedade coma as representadas em grander
grupos de id6ias e media como os trabalhos populares e os escritos politicos. Sa-
muel atribuia adagio dente pensamento mistico ao desqjo dos estudiosos em es
tabelecer linhas de continuidade ou a importancia simb61ica ligada a perman6n-
cia da vida nacional ou a uma teleologia ngo discutida e nio explicita, mas que a
tudo engloba
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uma visio nacionalista de uma provincia brita.nice distintamente civili-
zada -- uma sustentagao linear para a moderns Inglaterra.

O interesse por linhas de continuidade na vida nacional da Ingla-
terra estruturaram trabalhos acad6micos e populares e a Arqueologia
Romana veil a ter um valor distinto homo parte da representagao da an-
gZfcfdade. Os typos de analogias que forum feitos entre Brita.nia e Roma,

durante os s6culos XIX e XX, influenciaram, profundamente, o carfter
dos estudos de Haverfield que, por sua vez, influenciou aqueles que esta-

vam por vir. Acad6micos selecionaram imagens de uma hist6ria mitica
que projetaria a estabilidade da vida nacional e contribuiram para a re-

presentagao da angZfcfdade. Serf argumentado que um dos resultados

dente processo foia desenvolvimento da Arqueologia Romana na Brita.nia

sob um car6ter nacional distinto. De cato, a teoria arqueo16gica durante o
s6culo XX serviu para proJetar muitas vis6es populates que substituiram

os limited do estado nacional ing16s pelo passado romano::.

Para examiner estes pontos em seguida, estabelecerei cinco t6picos

que servo produzidos para ilustrar a contribuigg.o do romano clfssico a
representagao da a/zgZfcfdade.

.Z. Cinco 2'bP£cos

Estes t6picos sio: os antigos deltas como indianos; o ing16s como

romano classico; a resist6ncia nativa aos romanos; a heranga imperial da

rocha da "civilizagao" e angZfcldade.

Os antigos deltas homo indianos, os ingleses homo os romanos
c13.ssicos

Veja Braund 1996: 179
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A presenga dos romanos na Brit&nia 6 registrada pelo menos de
dual maneiras -- fontes hist6ricas e monumentos arqueo16gicos. Os rela-

tos de historiadores cli,ssicos que escreveram sobre a invas8,o e ocupagao

da Brita.nia forum utilizados, com freqti6ncia, por vitorianos e eduardia-

nos para ajuda-los a entender os prim6rdios da hist6ria da Brita.nia".
Estas routes proporcionaram um retrato de um poco bgrbaro e nio civili-
zado -- os antigos bret6es. Muitos perceberam que os antigos bret6es
eram maid semelhantes aos povos nativos das co16nias do imp6rio Brita.

nico moderns do que a populagao da Inglaterra. A presenga dos romanos
tamb6m foi atestada por keio da evid6ncia $sica dos ediflcios e estrutu-

ras construidas durante o peHodo de ocupagao. As minas dos monumen-

tais e impressionantes edificios da 6poca romana sobreviveram ao perio-

do moderno (por exemplo, a muralha de Adriano, Wroxeter e Pevensey):

Uma imagem claramente de6inida na Inglaterra do final do s6culo
XIX foi colocada sobre o carfter da Britfnia romana como um paralelo

para a india britanica, um paralelo que produziu uma s6rie de lig6es his
t6Tic&s's. Romanos e bret6es, sob etta perspectiva, eram vistos como dis-

tintos, assim cano os ingleses eram da populagao native da India briti-
nica". A populagao romana da Britfnia era sempre percebida homo sendo
constituida por funciongrios e oficiais impeHais que viviam em cidades
forti6lcadas, fortalezas e suntuosas ofZZae; os antigos nativos bret6es
eram pensados homo amontoados ao redor deles, mas afastado. Estes cel-
tas elam, de rata, vistos coma uma populag5.o inferior, sujeita a hegemo-

nia da clause dirigente de oficiais romanos (figure I).

Por exemplo, Conybeare 1903, Green 1900 e Scarth 1883
Veja Johnson 1989
Veda Haverfield 1912, Hingley 1995 e Majeed 1999.
Haver6ield 1912: 19.
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O paralelo entre India Britfnica e Brit6nia Romana nio era sem-
pre exata, mas into nio parece ter afetado seu valor. Bertram Windle em
seu Vida /zo fn11cfo da .Brffdnla (1897), considerou o carfter essencialmen-

te militar da ocupagao romana na Brita.nia e mencionou cortes, estradas
militares, grander cidades fortificadas, as muralhas romanas e as "mag-

nificas ofZZae" que foram construidas por o$iciais romanos:'. A piZZa em
Vectis, no romance de A. J. Church de 1887 era propriedade do Conde da
Costa Sax6nica, um oficial que retornou para Roma com o ex6rcito du-
rante sua retirada. Fletcher e Kipling, escrevendo em 1911, viram as u!-
ZZae da Britgnia como as casa dos oficiais imperiais romanos que foram
enviados a Brita.nia ou se estabeleceram 16.; outros autores e artistas

tamb6m tiveram interpretag6es similares (figura 2).

Considerando os oficiais romanos no contexts dos ofciais brit&ni-

cos na india, uma conexio foi feita entry a Inglaterra contemporanea e os
romanos clfssicos. Mesmo que, is vezes, os ingleses eram percebidos
homo descendente de origem teut6nica, des teriam aprendido as lig6es de

civilizagao e organizagao imperial proporcionadas pelos romanos clfssi-
cos. Em contraste com etta heranga racial, a populagg.o "c61tica" do norte
e oeste"' da Britfnia teriam derivado sua heranga das popula96es pr6-

romanas das ilhas brita.nicks. Para alguns ingleses dente periods, os an-

tigos bret6es elam percebidos homo parentes dos irlandeses, galeses e
escoceses, muitos estudiosos vitorianos a6irmaram que "a partida dos

romanos" no s6culo V deixaram os bret6es quake como os "deltas" quando

foram encontrados por elese'. Considerou-se que os deltas nio civilizados

da Inglaterra foram derrotados e massacrados, ou entio foram expulsos
para o norte e oeste pelos ancestrais dos ingleses, os amantes da liberdade

" Windle 1897: 11. Para vis6es comparativas veda, por exemplo, Green, 1900: 4-5
e Reit e Parrott 1909: 11

Aroma do reuisor da fradugdo; o norte e o oeste representam as dubs areas ngo
inglesas da Gra-Bretanha, respectivamente a Esc6cia e o Pals de Gales.
" Haverfield 1912: 19.
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teut6nicos (figure 3). Por exemplo, o reverendo professor A. J. Church em
seu romance, acima citado, escreveu sobre a partida das legi6es romanas

em 410 d.C. e os problemas subseqtientes quando os bret6es voltaram aos

deus hfbitos "deltas" pr6-romanos. Quake no final do romance, depois da

partida dos romanos(inclusive o Conde), os bret6es jogaram fora todd a
culture adquirida dos romanos e "... todos os sinais daquela suleigao ..."

Ries retornam aos hgbitos e vestufrios bret6es. Este era o sonho de Am-

biorix. um de deus lideres, "... deixar a Brita.nia como se os romanos nun-
ca a tivessem conquistado"". Os ingleses modernos teriam aprendido a

lila.o dos romanos maid por meir do acimulo de experi6ncia que por uma
forma direta de heranga

Figura 3

£ E o ol; ' i

Church 1887: 286
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No contexto da imagem das origens teut6nicas, muitas das ativi-
dades dos antiquaristas deste per(odo estavam diretamente relacionadas
aos monumentos e vestfgios deixados pelos primeiros ingleses medievais

este 6poca ocupava o espirito como resultado de sua "religiosidade" e o

desejo de permanecer pr6ximo a uma identidade inglesa::. A Arqueologia
dos antigos bret6es e dos bret6es-romanos permaneceu relativamente
sem desenvolvimento at6 o inicio do s6culo XX. A relevfncia de amboy,

romano$ e antigos bret6es, para as origens raciais e o destiny da nagao
parece limitado a muitos vitorianos. Os monumentos de populag6es pr6-

hist6ricas sempre parecem ter tido relevfncia limitada, enquanto que os
cortes romanos, as ofZZae e cidades, freqtientemente, foram interpretados

como as casas e postos de oficiais e outros colonos da pr6pria Roma:

Ewes eram percebidos, talvez, para apresentar um paralelo hist6rico para
o estilo de vida dos oficiais britfnicos na India, mas nio tinham uma li-

gagao direta a hist6ria nacional inglesa

A resist6ncia nativa

Muitos autores eduardianos produziram vers6es dramfticas da

trag6dia de Boadicea:'. Etta imagem de Boadicea raz parte de uma rela-
gao direta da id6ia dos deltas homo indianos; aquela que simbolizou o es-

pirito dos nativos britfnicos em resist6ncia a Roma. Boadicea era a per-
sonagem principal delta hist6ria, maid outros eram tamb6m considera-

dos sob a mesma luz, por exemplo Caratacus e o ficti.cio Beric do romance

.Berfc, o bretdo de G. A. Henty (publicado em 1893). A representagao das

Levine 1986: 98. Veda tamb6m Haver6ield e Macdonald 1924: 84-7; Smiles 1994
125 e Henig 1995: 186
" Haverfield e Macdonald 1924: 84; Levine 1986: 79-84 e Hingley 2000.

Por exemplo Trevelyan 1900; Marshall 1905 e O'Neill 1912.
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agnes deltas $1guras her6icas vio do s6culo XVI at6 o princ:ipio do XIX3',
quando Boadicea, em particular, foi adotada como simbolo de inspira-
gao para os ingleses em suns agnes imperiais". Um evento de importan-
cia particular no desenvolvimento da imagem de Boadicea foia confec-

gao e levantamento de uma estftua sua por Thornyscroft na ponte de
Westminster em 1902" (figure 4). O desenvolvimento dente culto de resis-

t6ncia nacional a Roma espelha acontecimentos similares em outros par-

ses europeus durante a segunda metade do s6culo XIX, coma a criagao de

um nacional a Roma espelha acontecimentos similares em outros pa(ses

Figure 4

Ver Wan)er 1996. Macdonald 1987, Mikalachki 1998, Williams 1999 e Hingley 2000.
O uso de Boadicea homo uma 6igura de inspiragao imperial emerge em um poe-

ma do s6culo XVlll de William Cowper (veja Hingley 2000).
" Thornyscoft 1932, Webster 1978: 2.
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europeus durante a segundo metade do s6culo XIX, coma a criagao de um
:teatro mem6ria" a Vercingetorix por Napoleao 111 na AJesia:

Ng.o considerarei mais estes argumentos no desenvolvimento do arti-
go. E relevante para minha argumentagao o tema que Norman Vance discu-

tiu em seu livro recente Os ufforfanos e os anffgos romcznos (1997) que, pm'a

os 61timos vitorianos, a humilhagao dos bret6es pelts romanos pode ser con-
tada em pelo ments dubs maneiras; primeiramente pdas hist6rias de forte
oposigao dos nativos aos romanos imperialistas e, em segundo lugar, com a

imagem de que a pr6pria Gr&-Bretanha agora se tomou colonizadora de
uma paige do mundo major do que a dominada por Roma".

A heranga da rocha imperial de "civilizagao'

A id6ia da Gri-BretalM.a homo herdeira de Roma aparece em uma
grande variedade de fontes, incluindo a hist6ria romana das ilhas britanicas,

a natureza da educagao clfssica e a interpretagao do progresso derivada de
uma teoria evoluciongria darwiniana. Sob etta teoria evoluciongria do pro-

gresso, a Gri-Bretanha poderia ser considerada nio s6 representante da he
range de Roma, mas tamb6m sua valorizadora. J. A. Cramb(professor de His-

t6ria blodema no Queen's College, Londres), em uma auld apresentada em

1900 homo reflex&o sabre o significado da guerra de Boer para os britanicas,

por exemplo, argumentou que a Gr5.-Bretanha terra herdado diretamente o

espirito imperial de Roma, mas terra tamb6m particulannente o valorizado'o.

No infcio do s6culo XX escritores sempre expressaram vis6es seme-

Ihantes ao proUetar a Europa modema e, em particular, a Britgnia homo

herdeira de Roma. O livro popular de J.C. Stobart.A grandeza que era .Roma

" Dietler 1996= Smiles 1994 e MAN 1994. O conceito de "teatro mem6ria" 6 den
vado de Dietler.
" Vance 1997: 198
" Cramb 1900.
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foi publicado em 1912, quando ele era professor no Trinity College, Cam-

bridge, e o trabalho tem fido reimpresso at6 os dias de hole. Neste livro, o
autos arguments que Roma preencheu um "destiny" ou "fungal" na hist6ria

mundial que foi "a criaga.o da Europa"'i '. .N6m disco, a hist6ria romana teve

uma ftmgao. Roma era "a major forge civilizadora em coda a hist6ria da Eu-

ropa". Patriotas britfnicos sempre argumentaram que estariam exportando
a maid iluminada forma delta heranga da civilizagao ocidental para diver-

sas panes do globo.
Neste contexts, uma ligagao hist6rica direta entre Roma e Bretanha

fora criada. Em muitos trabalhos eduardianos, o papel fundamental de

Roma na civilizagao dos bret6es 6 recolocado. No 1ivro popular infantil de H.
E. Marshall, .A .H£sf6rfa de nossa /Zha (1905), o papel de Roma homo aquela

que trouxe paz e civilizagao depois da conquista de 43 d. C. 6 considerado: os
romanos introduziram boas cases, estradas, a escrita e o cristianismo ''. Del-

ta maneira, a conquista romana de quase toda BritAnia tem fido sempre

representada coma a shave para a origem da Hist6ria inglesa ou britinica
A civilizagao foi introduzida; estradas, cidades e casas de campo foram cons-
trddas. Na cabega de albans autores, uma perspective teleo16gica foi des-
envolvida na qual parece que os romanos teriam transferido sua pr6pria

civilizagao para a BritAnia e a Inglaterra, por sua vez, civilizava os povos de

seu proprio imp6rio.
A dominagg.o politico e industrial que a Europa exerceu sobre o mun-

di no amal do s6culo XIX e a peoria do progresso foram tomados como sus-

tentagao para a reivindicagao dos europeus homo portadores de um direto
moral para liderar outros ramos da humanidade". Muitos vitorianos tardios
influentes reivindicaram que sua sociedade estava no huge do desenvolvi-

mento social, com todos" os estagios "anteriores" da humanidade colocados

em uma progressao linear em diregao a este estado ideal. Tamb6m era a'e-

Stobart 1912: 5.
Marshall 1905: x.
Bowler 1989; Bahrani 1999
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qtientemente argumentado que estes povos iriam progredir para um estado
moderno atrav6s da influ6ncia do Imp6rio Brit&nico". Esta tradigao redese-

nhou o passado romano e se tornou parte daquilo se tomou conhecido homo
uma perspective "euroc6ntrica" na qual Roma teria sustentado uma parti-

cularidade singular uma vez que permitiu que a culture gregg clfssica fosse
transmitida pelo Ocidente '

Woolf's discutiu a id6ia de que o conceito romano de humanZfas tor-

nou-se uma justificativa ideo16gica para a elite romana que sustentou a
conquista e dominagao e, tail fontes clfssicas, farah redesenhadas no anal

do s6culo XIX e injcio do XX. Para albums autores romanos hu/nanffas era
originaria na Gr6cia clfssica Q foi espalhada em um mundo maior atrav6s
da expanse.o imperial romana. Representando a cultura grega homo o pri-
meiro estagio no processo universal, autores romanog puderam afirmar a

superioridade romana de maneira que serviu para contradizet a ansiedade
cultural". Estas id6ias romanas farah valiosas para a elite europ6ia nos
s6culos XIX e XX e produziram o imperialismo europeu. Etta concepgao da

superioridade ocidental teve um grande papel no imperialismo. Roma era
interpretada homo aquela que trouxe a civilizagao clg.ssica aos povos bfrba-

ros ao longo do imp6rio e, o ocidente modelo, por sua vez, redesenhou estes

conceitos clfssicos imperiais ao definir deus pr6prios matos de origem e pro-

p6sito imperial". Neste contexts, os imperialistas ocidentais durante o final
do s6culo XIX e inicio do XX poderiam argumentar que a transmissgo de

uma civilizagao, importada de seu proprio pals pelos romanos clgssicos, aju-

dou a justificar deus pr6prios atom imperiais homo miss6es civilizadoras".
Davidas, 6'eqtientemente, eram expressadas sobre a habilidade de nio-

Bowler 1989: 19; veja tamb6m Levine 1986: 74.
Bernal 1985, 1994; Lefkowitz e Maclean Rogers (edd.) 1996.
1998. 54-60.

'Bernal 1994: 119. Lefkowitz e Maclean Rogers (edd.) 1996 cont6m um ndmero
de respostas aos comentgrios levantados por Bernal.

Bernal 1994, 119.
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europeus absorverem este presence e uma permanente ajudar era tide homo

necessaria", mas na cabega dos colonizadores, into nio invalidava o valor de
tal dfdiva

No entanto, havia um problema, na Inglatena, com etta concepgao

linear de civilizagg.o e progresso que relacionou a poderosas imagens da ori-

gem nacional existentes na sociedade vitoriana britAnica e que sobreviveu
no s6culo XX aos celtas homo indianos e 6.s raizes teut6nicas. A imagem

c61tica/indiana sugeria que muito pouco da civilizagg.o romana fora transfe

rida para os antigos bret6es durante a ocupagao daqueles, enquanto que a
imagem teut6nica das origens raciais sugerem que o ing16s era, de qualquer

fonda, descendente dos teut6nicos ou anglosax6es, que teriam eliminado os

antigos bret6es. Qualquer lipo de heranga da civilizagao romana fora, por-
tanto, resultado da educagao clfssica maid do que qualquer forma de heran-

ga gen6tica. Em Qltima instancia, qual era a relevgncia dos antigos bret6es
e romanos clfssicos para a hist6ria dom6stica inglesa?

Anglicidade

A representagao da angZfcfdade tem uma tonga hist6ria de desenvol-

vimento,. surgindo a parter das linhagens politicas emergentes dos ands de
1880 e homo resultado, em parte, de uma crime gerd da sociedade urbana '

Uma resposta cultural iniciando nos anon de 1890 e 1900 espalhou rapida-

mente pda arte, literatura, m6sica e arquitetura inglesa por volta de 1914.
Iniciando antes da IGuerra Mundial, mas atingindo seu auge no periodo

entre guerras, desenvolveu um novo movimento de cagadas ao m favre
quando a vida no campo se tornou uma forma de lazer acessfvel:

Hingley 2000: 51.
Hawkins 1986; Stray 1998: 173-9
Howkins 1986
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Esta representagao da a/zgZicfdade era, freqtientemente, organizada a
partir da concepgao de uma populagao unida vivendi em uma idlOica area
rural inglesa no sudestes'. Sugeriu-se que este era uma hist6ria coesiva,
oficiale inerentemente conservadora para ser contada diante da inseguran-

ga dom6stica e imperial". Nos anon de 1920 desenvolveu-se maid como uma

resposta da grande perda de vidal durante a IGuerra Mundial. Uma gran-
de quantidade de livros de hist6rias populares, romances e livros para via-

gem foram publicados no periodo entre-guerras com "lnglaterra" em deus
titulos e muitos produziram imagens retr6gradas ou passadistas:

A representagg.o de angZfcfdade em trabalhos de autores influentes
focalizaram o ideal de pexman6ncia de uma hist6ria nacional inglesa". Um

grande n6mero de autores no final do s6culo XIX e inicio do XX comegaram

a desenvolver uma imagem de angZfcfdade que trazia novak respostas as
perguntas sabre a origem inglesa. Etta representagao de a/zgZicidade de$-
niu o ing16s homo uma raga misturada da ilha que teve sua heranga racial

organizada a partir de diversos povos que viveram na BritAnia no passado.

A heranga racial derivava, agora, nio s6 dos povos germanicos, mas tam.
b6m dos antigos bret6es, romanos, dinamarqueses e noimandos". Este he-

ranga incluia a inspiragao dos valentes e antigos her6is bret6es e tamb6m a
transmissio da civilizag5.o dos romanos c16.ssicos.

Na cabega de alguns autores do final das 6pocas vitorianas e eduardi-
anas, a imagem dos deltas coho indianos comegou a se #agmentar coma
tamb6m se concebeu que a civilizag5.o clgssica romana teria fido transmiti-
da a populagao britanica, ao menos em alguns segmentos. Entre todos estes

fates, doin elementos agudaram a desenvolver etta interpretagao da origem

Uma grande quantidade de livros importantes focalizava a regiao rural inglesa
do sudeste e ignorava as do norte e oeste (Breeze 1998)

Breeze 1998.

" Vqja observag6es de Samuel sabre a perman6ncia da vida nacional
" Para uma visio contrastante do s6culo XX sobre as origens nacionais que conti-
nuaram a ser produzidas a partir de grupos germanicos veda White 1971.
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nacional. Primeiramente, havia um conceito que Roma transferiu a civiliza-

gao de antigos povos aos ingleses do presente e, em segundo lugar, ao menos

alguns descendentes destes antigos bret6es civilizados sobreviveram a inva-

sio anglo-taxa para trazer a civilizagao a mistura racial que fonnou a mo-
derna nagao inglesa.

O professor J.]3hys, em seu hvro Print(irdfos da Bdfdnfa - Brit nEa

C6Zffca, publicado em 1882, escreve sobre a influ6ncia romana nos bret6es
natives. Notou a disseminagao do cristianismo, alguns conhecimentos da

"instituigao municipal" e tamb6m o desenvolvimento da lingua latina. Per-
cebeu, no entanto, que boa parte delta culture estava restrita as "Fortale-

zas" das "panes latinizadas" em York, Lincoln, Colchester e Londres". H
M. Scarth publicou um livro no ano seguinte entitulado PNm6rfdos da .Brf-

fdnfa - .Brit(2nfa .RoMQRQs'. Scarth sugere que os "colonizadores" romanos

casaram-se com os "nativos" e, homo resultado, "o langue romano misturou-

se com o da populagao e, desde entao, flui nas veias inglesas...";9 Neste sen-

tido, ao implantar "co16nias" romanas resultou em uma grande mudanga
"nos hfbitos e maneiras da populagao"". lsto incluiu a introdugao do cristi-

anismo, que nos 61timos tempos foi "revisto e reacendido e, entao, se tomou

permanente"':. Outros autores exploraram o t6pico da contribuigao romana
para a civilizagao inglesa".

Haverfield oferece uma solugao clara e intelectualmente aceitgvel

para este problema de coma a civilizagao romana $e espalhou sobre os anti-

gos bret6es. Este autor desenvolveu uma interpretag5.o persuasive da Ro-

manizagao em seu livro A ro/na/zfzagdo da .BHfdnfa romana, primeiramente

publicado em 1905 e reeditado muitas vezes durante os anon de 1910 e

Rhys 1882: 100.
Scarth 1883: 220.

/b£d; 181
.rb£d; ix.
Alguns destes sio explorados em Hingley 2000
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1920':. De cato, na visio de Haverfield, a antiga BritAnia realmente se tor-
nou romana por meio de um processo conhecido como "Romanizagao". AJ-
guns autores anteriores sugeriram que os habitantes das u£ZZae da Britfnia
romana eram oficiais de Roma. No relato de Haverfield, no entanto, muito

dos habitantes da elite das fazendas eram tidos come aqueles que romani
zaram os nativos bret6es. Haverfield tamb6m argumentou enfaticamente

que a id6ia de um grande grupo de colonos romanos vivendo em cidades,
cortes e ufZZae entre uma imensa populagao de natives bret6es era imprecisa;

etta postura ajudou a erradicar a id6ia do delta homo indianoe
Coma a civilizagao romana pode ser trarLsmitida para aos ingleses mo-

demos se os anglo-sax6es massacraram todos os bret6es depois da retirada

dos romanos? No final das eras vitorianas e eduardianas, um grande niimero

de autores argumentaram que elementos da civilizagao dos romanos pasha
ram para os britfnicos modemos devido a. sobreMv6ncia de algumas popula-

g6es durante a invasio anglo-taxa". A exist6ncia do cristiaihsmo na antiga
Britgnia e modems Bretanha e a suposta sobreMv6ncia de uma para outta,
proporcionou parte do contexts para este desdo de encontrar a continuidade'

As id6ias de sobreviv6ncia gen6tica e heranga romana vieram a ter
pap6is distintos no discurso imperialists do s6culo XX. Em seu hvro O .Zln-
pdrfo .Brit(2nfco, Sir Charles P. Lucas afirmou que, embora no s6culo V todos

os vestigios das regras romanas desapareceram, as longinquas terras do
norte nas terras altai da Esc6cia Britfnica se mantiveram maid ou menos

"" Haverfield 1905. 1912 e 1915
Mesmo depois da publicagao deste importante trabalho de Haverfield, no en-

tanto, muitas imagens da romanizagao persistiram, como a imagem do india-
no/celts que persistiu em alguns segmentos da sociedade (vqja Hingley 2000).

Por exemplo, J. Rhys afirmou que era prov6vel que as populag6es antigas da
Britfnia sobreviveram a conquista anglo-taxa (1882), enquanto que H. M. Scarth
arguments que as "co16nias" de Roma e a culture se espalhou na Brita.nia sobre-
viveu a partida dos romanos e a invasgo anglo-taxa (1883: ix).
" Outros trabalhos desenvolveram id6ias semelhantes sobre cristianismo e sabre.
viv6ncia racial (vda Conybeare 1903 e Locke 1878).
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unidas sob a administragao romana. Neste contexto, "sangue romano" foi
"misturado com o dos nativos bret6es"$'. Lucas percebeu que era di6cil supor

que a futura Inglaterra nio se originaria da '$orga" dente "povo maravilho

so" que fomeceu 'lei, estradas e govemo para grande parte do mundo de
entio"o;. Lucas tamb6m sugeriu que "o espirito combativo... entrou no san-

gue ing16s". O autor afirmou que esta mistura produziu "um pave forte e de
sucesso" e argumentou que "as muitas e grander diversidades ... no Imp6rio
Britfnico irg ... ser, em xiltima instancia, uma conte de forma e nio de 6'a-

queza"e'. Na visio de Lucas, etta heranga romana tem um papel imperial
distinto para o ing16s no mundi modelo"

Id6ias da sobreviv6ncia raciale civilizagao tiveram um papel impor-

tante nas imagens de angZfcfdade durante o principio do s6culo XX. Lucas

adotou uma aproximagao quake rehgiosa na madeira cano as sucessivas
virtudes raciais dos bret6es, romanos, dinamarqueses, sax6es e normandos

se combinaram em uma mistura para inventar os criadores do Imp6rio Bri-
t6nico':. Mistura racial como conte para a forte raga inglesa evidentemente

teve um papel distinto na ideologia do prop6sito imperial. A id6ia de que a

populagg.o da Inglaterra e BritAnia era geneticamente misturada serviu

para proporcionar um mite de origem dais aberto que a imagem teut6nica,
uma id6ia que poderia servir para crier um maior sentido de unidade para o

povo brit6nico. Fundamentalmente, a heranga do espirito imperial dos ro-
manos clfssicos tamb6m deu, 6 de se supor, ao ing16s um papel distinto na

diregao da politica imperial em contraste com os galeses e escoceses. O tra-
balho de Haverfield sobre romanizagao sugere que os romanos nio civiliza-

ram os galeses e escoceses at6 o mesmo nigel dos ingleses". A BritAnia ra-

1915: 6.
'; Ibid,.
" Ibid.

Hingley 2000.
Symonds 1986: 51-3
Os "distritos avis" da Brit6nia romana de Haver6leld cobrem somente as terras

baixas, o norte e oeste permaneceram homo um "distrito militar '
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mana, por ipso, foi signi6cativa na definigao do imperialismo e civilizagao
moderna inglesa.

Depois da IGuena Mundial, esta id6ia da forma racial derivada de
uma mistura 6tnica continuou a ser desenvolvida. Alguns relatos deste pe-

riodo consideram, com Brandes detalhes, as maneiras nas quaid a Bretanha
modema estava relacionada a Roma classier. Neste sentido, des redefini-

ram o caminho no quala rocha da civilizag5.o foi transferida entre os doin
imp6rios t&o distanciados pele tempo. Coma resultado, uma forte id6ia tele

o16gica das origens nacionais lineares inglesas continuaram a se desenvol
ver mesmo depois do $1nal da Primeira Guerra.

O livro .BHfdnfa .Romana do arque61ogo e fi16sofo Robin G. Collingwo-

od foi publicado em 1923. Considerando a hist6ria p6s-romana da Britania,

Collingwood seguiu os autores anteriores ao argumentar que "uma grande
massa de bret6es" deve ter sobrevivido a invasio anglo-taxa, quando cida-
des e fazendas foram destruidas". A raga britanica, neste contexts, de acor-

do com Collingwood, ngo era composta somente do langue saxao, noimando

e dinamarqu6s, mas tamb6m o dos antigos bret6es. Collingwood continuou

especulando que o cargter expresso no trabalho de grander artistas ingleses
era derivado diretamente da arte de natureza romano-britfnica". Por meir

dente esquema, criou uma concepg5.o linear da Ihist6ria inglesa tendo homo

meio o estilo da arte romano-britAnica e inglesa moderns.
Stanley Baldwin" apresentou dubs comunicag6es em meadow dos

anon de 1920 que ajudaram a identi$1car o significado do Imp6rio Romano
para a elite dirigente inglesa do periodo. "Sobre a Inglaterra e o Oeste",
apresentado a Royal Society de St. George em 1924, 6 a de6lnigao e celebra-

gao da angZfcfdade na qual Baldwin trabalha sobre uma variedade de con-
cepg6es, incluindo a da Roma clfssica. Referindo-se a Roma, argumenta que

Collingwood 1923: 100.
.z'b£d= IOI
Baldwin (1867-1947) foi educado no narrow e Trinity College, Cambridge. Foi

primeiro-ministro da Gri-Bretanha em vfrias ocasi6es entre 1923 e 1936.
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os ingleses herdaram um espirito imperiale a carga do imp6rio dos romanos
clgssicos. Em sua comunicagao presidential para a Classical Association em
1926. Baldwin desenvolveu uma id6ia da heranga racial romana dos ingleses
com muitos detalhes. Iniciou com o valor dos clfssicos para o presente enfati-

zando a conexio geogr6Bca entre a BritAnia e Roma". O apelo de Baldwin

para a ancestralidade romana dos ingleses parece ter fido desenvolvido a par-
tir das id6ias ressaltadas por Sir Charles Lucas, no entanto, ressalta a con-

tinuidade gen6tica, mesmo mats tarde ao definir o car6ter dos ingleses.
A id6ia da ancestralidade romana dos ingleses parece ter se tornado

um t6pico importance nos ands de 1920. Arthur nreigall, seu livro Erranfes

pena .Brffdnfa Romana (1926) expressa um desejo de demonstrar uma cone-
x6o pr6xima dos britfnicos "do presente" e os romanos". Os romanos thou

xeram civilizagao para os britanicos, mas "... o langue dos romanos" tomen
te passou por 45 pessoas para "atingir nossas veias..."". Aceitou que depois
da queda de Roma, a chegada dos anglo-sax6es e normandos aumentaram a

mistura; no entanto, considerou que o langue de diversos romanos este nas
veias dos ingleses7s. Observando a invas5.o romana, considerou que ela "in-

troduziu em nosso sangue algo da 'grandeza que foi Roma' que ajudou a en-

viar-nos a aventura e conquista de todd a face da teua"o'.

A popularidade do conceito de origem racial miata, nests 6poca, pode
ser vista em um contexto de desejo de encontrar uma ideologia que pudesse

unit supostas rages brancas da Inglaterra, Gri-Bretanha e o Imp6rio. Ao
mesmo tempo, como pudemos perceber, into deu ao ing16s um papel imperial
diferenciado dentro do Reino Unido, coco herdeiros da civilizagao imperial

" 1926: x
" Weigal1 1926: 16
" /bfd; 20. Tamb6m considerou uma certa mistura do langue anglo-saxao e nor
mandy, mas desQjou, evidentemente, enfatizar a conex6o das populag6es britfni
cas modernas com os bret6es/romanos civilizados.

'9 Weigal1, 1926: 20.
" /b£d; 28.
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romana. lsto pode tamb6m, no entanto, refletir um consenso sobre a cres-
cente ameaga polftica da .Allemanha neste pezlodo e o desejo de criar uma
clara distingao racial entre ingleses e alemies.

Os comentfrios de Windle, Baldwin e outros" desenvolveram uma

s6rie de vis6es que forum expressadas, anteriormente, pecos autores eduar-
dianos. A 6nfase na inclusio dos romanos em uma visio gerd do car6ter

ing16s, contudo, proporcionou um novo discurso de angZfcfdade, homo o apelo

a uma heranga racial romana parece ter se tornado muito grande nos anon
de 1920. Estes concertos de angZfcfdade continuaram a se desenvolver muito

bem ainda no s6culo XX". Por exemplo, Humhey Grope-badge publicou seu

livro Panorama romcz/zo; a base .para hogg em 1944, um pouco antes do final
da ll Guerra Mundial. Grope-Hodge sugeriu que embora o povo romano ti-

vesse morrido h6, muito tempo, a Italia fascista nio percebeu o cato. O carf-

ter do povo romano, no entanto, continuou como "ancestral direto" dos in-

gleses03. Afirmou que "... em agnes, somos romanos"".
O apelo de Grope-Hodge por uma ancestralidade romana repete vi-

s6es anteriores, mas tamb6m pode ser vista no contexto do desenvolvimento

do imaginario romano imperial de Benito Mussolini. Mussolini mencionou
diretamente a Roma clfssica ao desenvolver subs pr6prias ambig6es impe

dais, algumas vezes inclinado em oposigao ao Imp6rio Britfnico". Grope
Hodge estava, talvez, procurando conter os esforgos de Mussolini trazendo a

civilizagao clgssica romana para perto da Inglaterra. A civilizagao romana
nos anon de 1940 pode ter sido atrativa para alguns, mas o imperiahsmo
romano era menos admirado. A luz destes acontecimentos na Italia, muitos

Alguns outros relatos importantes sio considerados em Hingley 2000
" A id6ia de que a forma da nagao inglesa derive mistura racial no estabelecimen-
to da ilha ainda existe na sociedade contemporanea britfnica (veda o comentfrio
de Norman Tebbit, destacado por Wlash, 1997: 87).

1944: 10

Vein Clark 1939; Manacorda e Tamassia 1985; Moan 1993: 130-42; Quatermai-
ne 1995; Stone 1999 e Terrenato 1998.

lbi,d.
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lembraram dos aspectos desp6ticos da natureza das regras romanas. Em
meadow dos anon de 1930 e 1940, Roma passou a ser vista homo modo de

despotismo estrangeiro -- uma ameaga a seguranga nacional -- ao inv6s de

uma grande civilizagao que proporcionou morals imperiais.

2. Resume:

Embora o mita das origens teut6nicas inglesas nio tenha desapare-

cido de repente no anal do s6culo XIX, a imagem de uma heranQa racial dos

romanos parece tomar-se mais popular durante os anon de 1890 e aumen-

tando nos anon de 1920. Sugeri que se tomou politicam6nte atil para a elite

produzir, naquele momento, abbas id6ias, a heranga da bravura dos anti-
gos bret6es e civilizaga.o dos bret6es natives peta Roma imperial. Canegar a

heranga dos antigos bret6es e dos romanos da BritAnia para o mundi mo-

delo exigiu, ao menos, a sobreviv6ncia de parte da populagao roma-
no/britfnica durante a conquista anglo-taxa e, por ipso, o declinio do milo
teut6nico. A id6ia da mistura racial tamb6m se tomou aceitfvel na interpre-

tagao arqueo16gica da Hist6ria da Bretanha durante o s6cUIO XXa '.

A id6ia de heranga da civilizagao romana pelos ingleses teve um im-
pacto na arqueologia britAnica. A. L. F. Rivet, em 1959, comentou sobre um

mita que se desenvolveu no contexto britAnico homo resultado do trabalho
de Haverfield. Haverfield, por meld de seu trabalho sobre a romanizagao,
corrigiu uma id6ia predominante na quala BritAnia era uma provjncia ha-

bitada por "romanos ricks"(6eqtientemente generals) por um dado e "mas-
ses selvagens de bret6es servis"8'. Conseguiu into ao apontar que bret6es e

" Por exemplo, IHawkes e Hawkes 1947. Jones discute uma id6ia contrfria ao
mito germanico nos prim6rdios da arqueologia medieval (1996), mas a id6ia de
origem racial mists dominou muito o pensamento arqueo16gico, particularmente
nos estudos de pr6-hist6ria.

Rivet 1958: 29.
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romanos nio eram conceitos mutuamente excludentes. Rivet sugeriu que o
relate de Hlaverfield resultou, nio por sua malta, em um novo mita da Brit6-
nia coma "... uma provincia tio verdadeiramente brit6nica que nenhum
agricultor estrangeiro ousai'ia mostrar sua face nela"3'.

Rivet nio menciona em panes especificas do trabalho que estava

pensando neste contexto, mas alguns escritos de outros autores, que foram
revistos neste artigo, deveriam estar em sua cabega'o. Muitos texton de prin-

cipios do s6culo XX possuem uma visio linear e teleo16gica da hist6ria do-
m6stica inglesa. Alguns relatos parecem sugerir que os romanos transmiti-

ram para os ingleses uma civilizagg.o romano/britAnica singular que condu-

ziu diretamente a Inglaterra moderns. homo resultado, o espirito ing16s 6
tragado em diregao ao passado romano de uma maneira na qual os nativos

puderam adotar a civilizagao romana e aperfeigoa-la em um esforgo ativo de
friar a Inglaterra modema. O bravo espirito dos antigos bret6es que se opu-

seram a Roma fora incorporado a este distinta mistura racial inglesa. Como

Rivet enfatizou, algumas gravuras populares da Brita.nia romana deu uma
visio nacionalista de uma provfncia brit6nica civilizada -- um conceito ine-
rentemente excludente. O interesse sobre linhas de continuidade na vida

nacional da Inglaterra estruturou trabalhos acad6micos e populates e a Ar-

queologia romana teve um papel distinto. Teorias arqueo16gicas e ob6etos

recolhidos por meio da pr6tica arqueo16gica ajudaram ajustificar as ima-
gens de angZfcfdade.

David Braund argumentou que os estudos romano-britgnicos nio fo-

rum menos insulares do que se objeto. Por todos os lados, a ilya foimou uma

protegao para um grupo de estudiosos claramente definidos que conduziram

trabalhos de um tipo especifico. Estes comentgrios ecoam os de Rivet. Ima.

'9 Acrescenta-se ainda que neste artigo Rivet criticou a interpretagao Britfnia
romana de Rudyard Kipling no livro Pugh o/'Poo;e's .HfZZ pda interpretagao nacio-
nalista do passado e este trabalho deveria estar em sua cabega quando escreveu
os comentgrios de 1958 (Rivet 1976, Hingley 2000).
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gens populates produziram uma pintura da provincia tAo britgnica que ne-
nhum romano ousal'ia pisar nela e a teoria arqueo16gica se desenvolveu, tal-

vez, sobre uma ampla base comparavel. O auto controle e exclusivo cargter
dos estudos romano/britgnicos foi construido, ao menos at6 determinado na-

vel, sabre o valor distinto da Arqueologia romana para os britAnicos no coti-
diano do Imp6rioso. Acredito que ambos, a imagem popular e as interpreta-

g6es arqueo16gicas, refletem um car6ter comum, um interesse com relagao a

origem nacional inglesa.
O trabalho de Haverfield teve a maior influ6ncia no desenvolvimento

delta 6nfase nacionalista na Arqueologta romana sobre a Britinia. A teoria

de Haverfield sobre a Romanizagg.o serviu para sustentar uma tradigao que
se desenvolvia em seu tempo. Proporcionou credibilidade acad6mica para a

id6ia que uma ligagao racial direta levava a civilizagao romana at6 a mo
dena Inglaterra. O trabalho de Haverfield foi utilizado por outros estudio-
sos de uma maneira nio pretendida por elem:; de cato, os comentfrios de Ri-

vet sugerem que este 6 o ponte. E provavel, no entanto, que o trabalho de
Haverfield fora inspirado em um desejo inconsciente de estabelecer linda de
continuidade na hist6ria nacional por meio da heranga da Inglaterra da ci-

vilizagao europ6ia. lsto pode ter gerado um caminho 16gico para desenvolver
uma id6ia de romanizagao no periodo eduardiano, mas argumentaria que
tail interesses sobre a heranga da civilizagg.o ocidental criaram uma 6nfase

nacional particular na aproximagao da Brita.nia romana e a identidade oci-
dental9:. Estudiosos modemos que estudaram a Britfnia romana herdaram

etta 6nfase nacionale gostariam, agora, de reconsiderar this aproximag6es

ao passado romano. A reintegragao dos estudos romano/britAnicos nos estu-

" Hingley 2000
Freeman indicou. claramente, os contatos europeus de HaveMeld e o interesse

sabre os estudos dos romanos no Continente e, portanto, sua sugestao que o inte-
resse de Haverfield este focalizado na Europa Ocidental como um todd 6 apropri-
ado (Freeman 1996. Vein tamb6m Macdonald 1924).

VQja os comentfrios da introdugao como base para este hip6tese.
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dos clfssicos maid amplos serve para questionar este problema9', mas para
procurar acabar com este situagao, 6 fundamental que aspectos euroc6ntri-

cos da Arqueologia C16ssica tamb6m sqjam oUeto de uma crjtica adequada
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