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CONCLUSAO

AusENCI A E PRESENQA DO
MEDITERRANEO MEDIEVAL1

N6ri de Barros Almeida

-Fudo o que vive 6 anico. E impensavel que sejam id6nticas
duas pessoas ou duas roseiras... Onde tentam, a forga, fazer
desaparecer suas singuIaridades e peculiaridades, a vida se
extrngue,

Vassili Grossman. Vida e dcst ina

Rio de Janeiro, Objetiva, 20r4, p. 25

MEDITERRANEO E HIST6RIA

A hist6ria nao trata do futuro, embora nao se possa dizer que deixe de

estar comprometida com ele. A hist6ria enquanto produto da escrita nao
tem o poder de evitar nenhuma trag6dia ou de fazer avangar o espirito

humanitario. Mas isso, evidentemente, nao significa que devamos abrir
mao da responsabilidade de confrontar o fundamento hist6rico de nossas

convicg6es e escolhas. No longinquo s6culo V antes de Cristo, Tucidides

procurou avaliar o impacto do encontro entre o grande acontecimento
– a guerra – e a natureza humana. Para ele, as motivag6es dos homens

obedeciam a forgas que iam a16m do pIano hist6rico e era a esse dominio

que a hist6ria deveria informar e modelar. A medida que a hist6ria atual

humaniza seus compromissos – por exemplo, por meio da valorizagao dos

sujeitos e da defesa dos direitos humanos –, eIa reincorpora, em novos
termos, a problem£tica da natureza humana. o Holocausto, mais do que
qualquer outro evento recente, nos obriga a considerar a natureza humana

na hist6ria. Milh6es de pessoas pereceram porque os carrascos contaram
com o apoio de populag6es civis coagidas pelo mecio, pela fome, pela



() M I'll ) I EVA 1, R I';(;ONSII)I'-, RA DO

lnseguran<;a ep clarol nrotivadas pela oportunidade que se apresentou a sua
vio16ncia e cobiga.=

0 mundo se encontra as portas de crises humanitarias generalizadas
}Yesse limiar, observamo-lo cindido em torn(.) do discurso do choque de

civiIizagC)es que anLlrlcia respostas p,t„„ialm,nt, cada „,z m,i, ,i,1,„tas.

Saidas fugazes destroem a base da solidariedade da qual depende a recuperagao
do p]aneta para a sustentagao da vida humana em face dos efeitos dramaticos

das mudangas ambientais que experimentamos. Essa cisao nos obriga a olhar

para o passado' para o lugar em que eIa supostamente se imp6s) e tal lugar
se chama Mediterraneo. ' a

Os grandes deslocamentos humdnos que, em 2015> passaram d fluir de

maneira alarmante para a Europa chamaram a atengao do mundo para o
][V1[F e d i t e r r a ][I e 1(1HL•) e ][\][ a s 111Jisc uss 6 esque a comp an hara mo drama ) foi pos sf vel

observar a importancia de argumentos que, implicit,ment,, „t,„am
fundamentados na mem6ria do passado medieval. Assim) opini6es contrgrias

a aceitagao dos imigrantes pela Uniao E„,opeia podiam argumentar sobre

?exist6ncia de um irredutfvel conflito de ci,ilizag6es ent,e duas religi6es
inconciliaveis que produziram resu]tados civilizat6rios antag6nicos: um
Ocidente cristao progressista e um Oriente islamico atrasado. A natureza

II11pI Ie s s a r e 1 a g a (IH•q) t e r i a s e c (I>••) n sti tui do dcs des eu prime i rom omen to ) conforme o

t.estemunho do passado medieval': Embora superficial e generalizante, essa

distingao) bem como seus fundamentos hist6ricos) 6 pouco questionada, a

come';ar pelo emprego dos termos “Oriente” e “0„.'idente”, que aqui nada ta,m

1EIIIF][ e r e fe r e ][1L c i a 1 g e () g r 3 fi c () ) (des em penh and OP apel de um apes ada front e ira

Uma das forgas dessa representaga, inflexi„el e gen6rica de espagos e
pessoas reside no fato de que eIa 6 um dos fundamentos da pr6prid ideia
de Europa' E o que 6 a Europa desse ponto de vista? Uma hist(’)ria comum

– ou seia’ orientada por for(;as hist6ricas em um sentido cc)mum _ em um
espago’ ao longo dos s6culos’ vari£vel, mas com vocagao decisivamente

setentrional' Evidentemente, trata-se de uma leitura orientada pela es(...olha

de um ponto de vista. Discuti-la nao ,ig„in,a ,.I',ca, em q„estao a Europa,
mas ornar rnais densa sua imagem’ agregar a eIa fatos na expectativa de
que seu significado se enriquegd

A posigao hegem6nica entre os historiadores 6 de que o nascimento
da Europa se da com o afastamento entre as margens norte e oeste_suI do

I .IP A

Mediterraneo a partir da desagregagao do mundo romano no final do s6culo V.

A expansio islamica a partir do s6culo VII teria tornado definitiva essa cisao.

Nlais tarde, entre os s6culos Xl e XIII, um Ocidente movido pela recuperagao

intcrna de sua economia iniciaria contraofensivas definitivds. A reconquista c

as cruzadas apenas confirmariam o Mediterraneo como fronteira.
Trata-se, portanto, de cerca de 1.6oo anos chamados a testemunhar um . ‘

“fato”: os destinos europeu e mediterraneo se encontram desvinculados.- R: - ' ’

A Idade M6dia tem um papel importante na mobilizagao dessa ideia. J \ +

Desse modo, o surgimento da Europa figura no senso comum como r . ,' " r
uma experi&ncia dc afastanlento representada pelo deslocamento do eixo
hist6rico “europeu” do Mediterranico para o mar do Norte e o Atlantico,

Essa perspectiva dos fatos situa fora da 6rbita de interesse do medievalista

o estudo minucioso das relag6es que se dao e se mant dm na bacia do
Mediterraneo durante a Idade M6dia,

O Mediterraneo 6 um universo vastissilno e, ao longo dos mil anos da

hist6ria medieval, passou por enormes transformag6es. Nosso objetivo nao

6 discutir casos particulares – o que certamente precisa ser feito –, mas

apresentar a necessidade de reflexao sobre a reintegragao do Mediterraneo

a Idade N16dia. Esta representa tamb6m a critica ao mito da identidade

europeia,’ importante para a abordagem Idcida de alguns de seus problemas

contemporaneos, como a imigragao. Norte da Africa, Asia Menor, Europa e
suas partes, cada uma com suas particularidades materiais e humanas – P6rsia,

Palestina, ilhas e peninsulas, mugulmanos sob dominio cristao, cristaos de

lingua latina sob dominio mugulmano, cristaos de lingua grega sob dominio
mugulmano, cristaos de lingua latina e grega arabizados e islamizados,

persas etc. –, t6m relag6es hist6ricas, muitas das quais de fundamentagao
mediterranica e que aguardam para ser identificadas e conhecidas

I

A CONSCIENCI A DO MEDITERRANEO

a fronteirizagio meridional do espdgo europeu se mostra nrais problem£tica
que a delimitagao da Europa para a constituigao do mercado comum. Na falta de

ser verdadeiramente pensada em suas consequ&ncias, essa construgao de frontei ras

identitirias opera de maneira sclvagem, sobre crit6rios culturais, religiosos, 6ticosI



o MEDITERRANEO MEDIEVAI. RECONSIDERADC)

implicitos, que arriscam erigir, cm relagao ao sul, uma Europa mais branca e crista

do que cla jamais foi.‘

Nosso Mediterraneo precisa ser situado no contexto e no complexo
mundial. Ele carrega em si a crise do mundo todo ao vivcr sua crise singular. Da

mesma forma que o mundo necessita de uma mundializagao de compreensao e
solidariedadc, o Mediterraneo ncccssita dc uma mediterranizagao da compreensao

e da solidariedade; da mesma forma que o mundo s6 pode se salvar com a ajuda
de uma religiao da fraternidade humana, o Mediterraneo s6 pode se salvar com

a ajuda de uma religiao mediterranea; da mesma forma que o mundo necessita

de instancias de decisao para seus problemas comuns de vida e de morte, o
Mediterraneo necessita de instancias de decisao para sous problemas nucleares,

econ6micos, cco16gicos, militarcs.;

val.,ila diante das evid&ncias de uma Europa mugulmana representada hoje’

primeiramente) por Albania e Kosovo, mas tamb6m por B6snia' Herzegovlna’

: :f : : : : ::0 ::er===) : : :: s:: ) s]::aIoas Tv: r : s;n;ga: oN11:: ::in e == = = :e = { 1 : Jr: aT

que conhecemos 6 fundamental para sustentar a ideia que contrarta as: if :
:vid6nci£s de uma Europa mediterranea. Cumpre fazer emergir a hist6ria do ' r.' - '

Mediterraneo quando ele nao se molda a condigao de fronteira, comegando J .'- a
F

belo passado medieval
O Mediterraneo esti presente, mas sua presenga e quase senlpre

qualificada de maneira a subordina-lo, torna-lo secundario' A na:ratlra
dos fatos hist6ricos repete esse nao reconhecimento dos sujeitos locais)

relegad')s a condigao de figurantes da imaginagao hist6rica ocidental' Isso
se deve a dois fatores. Por um lado, a maneira como a Europa olha para

o mundo que entende como nao ocidental e, por outro, a forma como a
hist6ria 6 feita} a partir de idealizag6es, que impede a inclusao de todos I

como sujeitos em sua narrativa- _.llP F

A Europa entende-se como resultado de um processo que nao e !
mediterraneo, mas medieval> ou seja, plenamente continental’ ocidenta1 eJ

set8ntrional. Assim> a despeito do interesse que desperta> de sua importancla

„,ide„,iadi p,los fatos, a abordagem do Mediterraneo coTltil"la deficiente
lsso se deve a raz6es hist6ricas, dentre as quais se conta’ evidentemente’ a

pr6pria ideologia que sustenta a incapacidade end6gena dos povos do SuI e do

Leste para o desenvolvimento, e a motivos internos ao campo investigativo' Em
renexao sobre o Mediterraneo) Edgar Morin denuncia a submissao do mundo

ao pensamento linear) quantitativo, especializado; a redugao da capacidade de

perceber a causalidade complexa a que tudo obedece em favor da causalidade

me(,..aniCa: “ela produz O cegamentoi nao apenas para a exist&ncia’ O concreto’

o individua1, mas tamb6m para o contexto, o global, o fundamental”'* Nao

houve interesse em constituir um campo para o estudo do Mediterraneo
Estudam_se O afric.anismo, O americanismoi O europeaniSmO’ O indianismo’

mas nao existem nas ci6ncias humanas e sociais esfor<;os para a constituigao

de um ambiente de renex6es dedi c.'ado a um “mediterranismo”. Edgard Morln

fala do Mediterraneo inencontravel, seja das representag6es materiais (por

„,mpI,, , ,„,&„,.,i, d, m,p„ d, M,diterraneoII. seja das representagoes

mentais. Segundo ele> para que o Mediterraneo seja reencontrado' 6 preclso

A hist6ria nao apenas registra como tamb6m produz mem6ria. As
injung6es que afetam a mem6ria do passado, mesmo o mais recuado,
sao em boa medida resultantes de compromissos assumidos no presente
da escrita hist6rica. Esse fato, bem conhecido dos historiadores, confere

a historiografia ou a critica da escrita hist6rica papel imprescindivel
no estabelecimento de um conhecimento hist6rico comprometido com

a emancipagao da pessoa. Hoje, a critica hist6rica 6 urgente no que diz

respeito a memoria do passado mediterranico, base de nossos julgamentos
sobre situag6es do presente como o terrorismo internacional, os conflitos

na regiao e os fluxos migrat6rios tanto recentes quanto mais antigos. Nao

temos a intengao de explicar situag6es especificas vinculadas ao presente

recorrendo ao passado medieval. Interessa-nos questionar as bases hist6ricas

de nossos julgamentos quando, por um lado, tem-se o campo de observa94Q

limitado as relag6es de conflito religioso e, por outro lado, atribui-se a

instabilidade dos estados nas regi6es sul e leste do Mediterraneo a uma
diferenga qualitativa em relagao ao norte que residiria na incapacidade para

o desenvolvimento politico aut6nomo

Os conflitos que vivemos t6m um presente que nao se furta a percepgao.

Sua resolugao nao se encontra no passado distante. No entanto, por toda

parte, despreparo e desinteresse comungam para sua irresolugao. Uma das

formas de nos prepararmos para enfrentar tais quest6es 6 saber qual 6 o lugar

que o passado deve ter em sua consideragao. A pr6pria ideia de oposigao entre

Ocidente cristao e Oriente mugulmano, aceita como a maior das evid6ncias,
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material e um espago de escrita”.'’ Essa distancia sera mantida enquanto

o Mediterraneo europeu-ocidental, produtor de um aparelho te6rico –

filos6fico, moral e cientifico – de sua legitimagao, continuar a se estabelecer
em detriment o da hist6ria desconhecida do Sul, do Leste e de suas relag6es
com o Norte.

A perspectiva braudeliana das trocas permite que o Nlediterraneo escape

do fechamento em “comunidade”, transgredindo, dessa forma, as fronteiras
entre Norte c Sul, a Europa e o restante do mundo, Oriente e Ocidentg,

cristianismo e isla. Para Veauvy, nao se trata, portanto, de substituir a

concepgao de Braudel, mas de realizar uma lenta desestabilizagao da figura

tutelar do autor de O Mediterraneo e uma relativizagao de sua visio desse

espago como conjunto.'4

Embora seja possivel, e necessario, passar das trocas materiais as trocas
imateriais, o transito de mercadorias 6, mesmo durante a Idade M6dia, uma

das caracteristicas constantes da hist6ria mediterranea'$ e um dos elementos

em que se expressam as pr6prias trocas imateriais.'' O Mediterraneo antigo

e medieval 6, a este prop6sito, exemplar. A dimensao das trocas humanas

6 identificavel justamente no dominio das trocas materiais em que o

Mediterraneo tern protagonismo.'; Nesse espago, as relag6es entre os homens

ajudam a melhor qualificar seus sentimentos m6tuos e fatos de coexist6ncia

entre “iguais e diferentes”. Nao 6 possivel imaginar que as relag6es entre
as diferentes margens do Mediterraneo se dessem em torno de principios
comuns de orientagao e de organizagao, mas podemos observar, operando

nas relag6es at6 ao menos o s6culo XIII, uma “autonomia” de dimens6es

da vida social, como a politica, a economia e a religiao, que permitiu que a

coexist&ncia se desse em momentos pontuais, mas de grande importancia
para a percepgao contemporanea de si dos “sujeitos mediterraneos”.'* Essa

“autonomia” das dimens6es da vida social a que nos referimos – mais do

que sua indistingao completa como normalmente se professa a respeito da

Idade M6dia – revela pontos essenciais de observagao que, se t6m nos podcres

'gerais” uma dimensao nao desprezivel, encontram nas manifestag6es

infraestatais uma expressao de igual importancia,

Eric Hobsbawn e Alain Touraine t&m apontado para a dissolugao dos

Estados territoriais, seja por conta de uma adesao irrestrita ao neoliberalismo

e ao recuo do Estado de Bem-Estar Social, seja pela concorr&ncia de forgasI
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polfticas e militares representando impedimento a sua efetividade.', Nesse

sentido' o soci61ogoi mais otimista e a vontade para identihcar pot&ncias
capazes de construir um futuro positivo, aposta na autonomia das instancias

para cqa lmaginagao as situa96es mediterranicas (por exemplop suas 16gicds

territoriais e “nacionais”, jurfdicas e dinasticas espe(,.'ih1,..as) do passado
medieval podem – parcialmente – nos preparar

A ideia de uma unidade mediterranea 6 g&mea daquela de uma
identidade mediterrane,I. Nisso consiste uma das ciladas da tentativa de
cria(;ao de um “mediterranismo”, uma vez que> como dissemos acima

apenas a pluralidade de tempos e espagos assegura que a totalidade
verdadeira do Mediterraneo venha a tc)na. Mas) ao mesmo tempo que existe

uma armadilha da “identidade”, pois o mesmo discurso que a defende pode
estar produzindo-a’ esta 6 uma dimensao a ser lembrada e esclarecida

Sem adotar a identidade como um problema maior de nossa proposta de

K. ': :'- _'!rabalho, lembramos a prop6sito do problema que o tema nos:oLGa que
a “SCm davida’ nao ha identidade mediterranea, mas preferencialmente um

no espago [...I ”.=' Nao se trata de negar as identidades, mas de dfirmar seu

carater fluido e o papel das relag6es em sua dinamica. Quando pensamos nas

rela(;(Ses entre isla e cristandade, fazemos generalizag6es imensas de ambos

of lados. Se, no entanto, levamos em consideragao as diversidades internas

tanto do isla q11arlto da cristandade em termos de lingua, costumes, politica
e dinamica dos territ6rios, percebemos melhor a fluidez das „culturas”
seu carater instavel em torno de elementos de mutagao mais lenta> como os

habitos dom6sticos (vestuario, alimentagao) e religiosos, que esti, , se,,ig.
da comunicagao dentro de um grupo mais do que contra os grupos externos

?Jao clrculo mais estrito de convjvio

No que se refere a Idade M6dial O sentimentO de que existe uma
identidade europeia nao decorre primeiramente do assentimento das

V 1[1k q) ]r1L t IIaI (IIR Ie S ) ][IC1 11a1 S 1(Jp um process O que ) em principia ) nao tin ha a in ten gao
de criar ou de preservar uma “Europa”, mas de anrmar determinados

grupos e ideias dentro dela. O expoente decisivo em sua criagao foi a Igrejd
romana e seu pragmatismo politico cada vez mais atuante em tel.mos de

autopreservagao a partir das reformas eclesi£sti1.'as que tiveram lugar na

segunda metade do s6culo XI. As ferramentas em uso na atualidade que
recuam a Idade M6dia se encontram vinculadas a nog6es do campo da

identidade, como as ideias de unidade religiosa, de civilizagao, e de modo

mais difuso a percepgao de que ha algo no passado que constitui um povo

e sem o qual se corre o risco da aniquilagao. Entao, cabe a hist6ria voltar
aos fatos e verificar o que ha nesse passado.

Outro exemplo: na avaliagao da “identidade” islamica que entra na
consideragao de fatos atuais, tem peso preponderante a rejeigao aquele que

seria um trago geral de sua cultura, a concepgao teo16gica da politica. TaI

avaliagao alija fatos inlportantes, quer do presente e do passado relacionados

ao laicismo entre povos de f6 islamica, quer da pr6pria hist6ria de tolerancia

religiosa do isla que evidencia o potencial laico em sua experi6ncia hist6rica

Os dados generalizantes obscurecem fatos recentes como as relag6es

severamente desiguais impostas pelas pot&ncias ocidentais ao mundo islamico

que impedem o avango da cultura democratica e laica nesses paises em favor

de uma verdadeira crenga ocidental no valor do liberalismo econ8mico em
detrimento de qualquer outro sistema de valores. Nao se esti diante de uma

lutaJ+e_civilizag6es, mas da imposigao geral de um sistema de valores fechado

a analise das situag6es e is relag6es especi6cas,

Se a consci&ncia de pertencimento a uma mesma f6 tem consequ&ncias

identitarias, 6 fundamental lembrar que essa f6 se encontra pulverizada em . , 1 ,
diversos territ6rios que se projetam para muito a16m do que entendemos y. /

modernamente como Europa na Idade M6dia. De um ponto a outro do -';

Mediterraneo, podemos dizer que ha especificidade_s g certamente conflitos, ;3 ' ,

m„ nao podemos dizer q„e tud, „ele seja e,tranhamento e rejeiga9. Os ;' : -‘
conflitos nao monopolizam as relag6es e ha contatos cotidianos, em que a

fd nao esti e;duestao. L 4/. 1 _:' W- &#Fzr7os . IF/_'; . IT..
A escrita dessa hist6ria deve estar orientada em duas direg6es

complementares. Em primeiro lugar, identificar os falseamentos e
obscurecimentos produzidos pela construgao da mem6ria do passado
medieval. Pensamos na superioridade atribuida a uma ideia de civilizagao,

d9_n4940, pr99resso e, mais recentenlente, de globalizagao.=’ Em segundo

lugar, enfrentar a escrita do “fazer-se da Europa” como parte da hist6ria do
Mediterraneo. =’
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EUROPA, IDADE MEDIA E MEDITERRANEO representagao do passado medieval que participa de julgamentos feitos no

presente, pode ser buscado nos estudos de e_tnog&nese. Estes mostram que

a Idac+e y6cjia europeia resulta de etnias diversas.=' Mais importante ainda,

mostram que as etnias, desde a 6poca tardo-antiga, nao foram o crit6rio
para o estabelecimento das comunidades. Dessa forma, os termos godo,
alamano, franco, lombardo nomeiam agrupamentos 6tnicos comp6sitos e

nao etnias especificas. Os reinos que foram fundados sob o nome desses povos
testemunham um sistema de acordos est£vel e eficiente. Se as realezas se

digladiam e os reinos lutam entre si, a unidade designada pelo nome do povo
reage com evidente estabilidade mesmo em face das partilhas sucess6rias.

Essa maneira de lidar com as diferengas 6tnicas e religiosas esti
superada e evidentemente nao pode servir de modelo para a pratica presente.

EIa merece, no entanto, ser lembrada. Em primeiro lugar, porque apenas
parte dessa experi6ncia foi incorporada a mem6ria hist6rica europeia. Em

segundo lugar, porque uma mem6ria mais plena tera efeitos sobre a forma
como os problemas 6tnicos sao vistos hoje. Trata-se de uma perspectiva
critica dos sistemas de valores em questao de maneira a apontar neles nao

responsabilidades passadas – o que seria intItil –, mas sim pot&ncias capazes

de contribuir para um futuro de paz, em que se conta primeiramente uma

outra autopercepgao europeia

A identificagao entre Europa e Idade M6dia depende de dois pressupostos:

o da constituigao da porgao centro-ocidental do continente europeu em
um bloco territorial isolado das trocas mediterraneas e o cristianismo

como dado fundamental de sua identidade. Essa visio 6 verdadeira apenas

em linhas gerais. A generalizaqao retrospectiva dessa sintese – que pode

ser verificada apenas a partir do s6culo XVI – resulta na ideia de uma
Europa definida pelo afastamento em relagao ao Oriente e por um car4ter

cristao exclusivo (ou seja, que realiza exclusao,=' ou, em outros termos, que

civiliza – no sentido restrito do termo civilizagao). Esse ponto de vista tem
evidentemente repercussao no campo politico contemporaneo quando se

trata dos instrumentos abstratos de que disp6em os europeus de modo geral

para pensar os “nao europeus

A Idade M6dia nao se restringe a Europa da tradigao geogr£fica moderna,

embora seja estudada como tal. Seus documentos, organizados segundo a

16gica dos Estados nacionais, operam recortes que remetem a hist6ria francesa,

yo s6cu Io XIX, a hist6ria medieval estava imp]icada nas politicas
r)aclon.als e os historiadores constitu fam uma autoridade respeitad;
pelas liderangas polfti”' , P, I, .pi„ii,. p,',bli,a.. Na Europa, a ;ist6ria
Tnedieval desfrutava do prestigio de testemunho das origens nacionais:
Hoje' o contexto poIItic, Ie,, ao m,.„ime„to in„„,,. A ,ecessidade de daI

sustentagao e legitimidade a Uniao Europeia transformou a Idade M6dia

em bergo da Europa- Vm exemplo situado nos p,im6rdi,JS da const,ugao da
?tua1 comunidade europeia pode ser encontrado na obra do medievalista

Jacques Le Goff, incanSaVel defensor da ideia de Europa.=4

Como indmeros outros europeus nascidos entre 6ns do s6cuIo XIX e

o comego.do s6cu Io XX, Le God viveu os ekitos destrutivos das disputas
entre as diferentes nag6es europeias que levaram as duas Grandes Guerras.

Essas ?frag6es estiveram polarizadas entre os nacionalistas) que nas disputa:
eefendiam os interesses pr6prios de seLls paises, e o espfrito ,„p,an,ci.„a1
dos que viam na construgao de uma Europa unida a oportunidade para uma

paz dyradoura' A Europa defendida por Le Goff 6 aquela dos elementos que

:prJTxlrnarn e unem' Sua Idade M6dia demandava a valorizagao dos dados que
podiam ser generalizados e a pla,ti,id,d, das sfnteses cultu,ai,. Sua obra A

ciTilizagdo do Ocidente medieval, publicada em 1964, tem um tftuIo que realiza

diversas operag6es. Em primeiro lugar, coIoca de lado o pejorativ,o „Idade

M6dia”’ lue tinha ainda a desvantagem de ser excessivamente retrospectivo)

rem Ftetneo mais para um passado consumado do que para aquele que deixa

for Fm’ ao adotar “civilizagao”’ evocava um legado e tamb6m se afasta„a dJ

hist6ria religiosa e institucional da “cristandade medieval„. Suas escolhas

e S t a V a ][T1 fU n 1:11p][ a :[11p][ a S e ]r1r1 fa to seem te mores leg it imo sda hist 6 ria des eu tempo e

Mas hoje' a polftica europeia e 0 seu sistema de valores se encontram dianterd:

outros problemas, dentre os quais se dest,cam aq„eles ,c1,ti„os ao, connito,

aos quals se atribui o fundamento 6tnico-re]igioso

Hoje’ talvez o mais jmportante nao seja apontar os elementos de

rrmogeneidade’ mas sim ;omo o passado medieval ]idou com a diferenga.

Um exemp Io) imperhito, mas importante aos esforgos para a mudanga LJ
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da regiao mediterranea – que marca a imaginagao geografica, politica e
cultural de hoje – nao 6 tanto o resultado de animosidades e ressentimentos

concretos como de processos simb61icos voluntarios. Tais processos estao em

parte ligados a dinamica interna da cristandade latina, como, por exemplo, as

estrat6gias de afirmagao do poder do papado, bem como das diversas realezas

nacionais, sobretudo alema, francesa e inglesa. Estrat6gias que terao como

resultado o aparecimento, no s6culo XVI, de uma identidade idealizada e
fechada que se pode chamar de “europeia”.

A esse respeito, as cruzadas e a pregagao anti-her6tica foram dois eventos

maiores. Durante os s6culos XII e XIII, as cruzadas, pelo vi6s do conflito direto O

e das representag6es, mudaram as relag6es entre os cristaos de lingua latina, os 3

iristaos de lingua grega e os mugulmanos. No caso das representag6es, o papel ' /.’- i

do papa Inoc&ncio III (1198-1216) foi decisivo. Ele incorporou o discurso da

cruzada a praticas de f6 cotidianas, mesmo daqueles que nao tinham a intengao

de participar dos contingentes militares que partiam para a Terra Sarrta. Dessa

forma, por iniciativa do papado, a cruzada se consolidou como elemento de

mobilizagao politica e religiosa cuja 16gica estava voltada para a resolugao de

quest6es no interior do mundo cristao ocidental. No Ocidente dos s6culos XII

e XIII, a16m da utilizagao da cruzada como instrumento de luta anti-her6tica,

emerge uma estrutura sui generis para a pregagao e a expansao da doutrina,

6s conflitos entre cristaos latinos, cristaos gregos e mugulmanos acontecem

em relagao com praticas de grande forga simb61ica

Ainda que seja correto dizer que, durante a Idade M6dia, as tens6es

entre cristaos e mugulmanos foram frequentes, at6 os s6culos XII-XIIi, }las\ ‘

nao haviam sido permanentes nem generalizadas, cord tamb6m hao se C 'u . c
caracterizavam como um conflito militar entre duas con6ss6es. Nas areas de F' ' X' I,

conquista em que populag6es de f6 diversa partilhavam de um mesmo espago de -c r.„ f : /

dominagao, a condigao de desigualdade nao era um empecilho aos contatos. As // /

guerras entre cristaos e mugulmanos eram realizadas de parte a parte segundo

a mesma 16gica de pequenas conquistas territoriais, realizadas por grupos

guerreiros liderados por senhores locais. Nao eram, portanto, motivadas pelo

desejo de expulsao do elemento religioso ex6tico, mas pelo ideal de conquista.

O avango coordenado e continuo de cristaos sobre os territ6rios mugulmanos

se deve a mudangas na guerra crista, mas tamb6m ao recuo do isla, motivado

por sucessivas crises internas a partir, em especial, do s6culo Xl

r\

I
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O cenario comega a mudar em ro64. Nesse ano, o papado oferece

beneficios espirituais aos combatentes envolvidos na conquista de Barbastro,

na Espanha. Com isso, o discurso de uma causa religiosa para a luta ganha
vulto, ajudando a mudar lentamente a natureza dos combates entre cristaos e

mugulmanos.=" Seria equivocado ver nisso um sinaI de que a luta na Espanha

se tornara uma guerra santa. No entanto, essa primeira interfer&ncia do
papado sera mais tarde incorporada a um sistema mais vasto de exclusao

de fundamentagao religiosa construido entre os s6culos XII e XIII. De
forma alguma se pretende dizer que, antes disso, existisse uma conviv&ncia

harmoniosa entre cristaos e mugulmanos. Pretendemos, sim, destacar que,

ipenas a partir de entao, a comunidade crista reivindica uma identidade

ligada a um espago fisico excludente. A mistura entre a guerra de conquista

territorial e a ideologia religiosa do papado reformado (interessado em

ampliar seus domfnios de influ&ncia) produziu parte dessa mudanga. Com
isso, queremos afirmar tamb6m que a interpretagao das relag6es entre cristaos

e mugulmanos em termos de “choque de civilizagao” 6 historicamente

determinada. Infelizmente, esse instrumento ainda hoje permanece em
uso – explicita ou implicitamente – em abordagens de diferentes espectros

politicos sobre as relag6es entre “Ocidente” e “isla”. E preciso superar esse

ponto de vista. Dominique Barth61emy mostrou sua profunda inadequagao
para a consideragao dessas relag6es mesmo durante as cruzadas.=’ No entanto,

a expansao crista mudou a paisagem mediterranea. A alteragao e mesmo
a interrupgao do fluxo de navios, pessoas, objetos, t6cnicas e mercadorias

entre a peninsula ib6rica, o sul da Italia, o suI da Franga, as ilhas e o norte
e oriente da Africa e a mudanga na mediagao do nuxo de bens entre o leste
mediterraneo e norte do Grande Mar afetaram fortunas, alteraram o volume

dos contatos pessoais e diretos entre peregrinos e viajantes judeus, cristaos

e mugulmanos, abalaram lagos familiares mantidos entre regi6es distantes

e acarretaram movimentos migrat6rios que modificaram o Mediterraneo.

As trocas culturais entre cristaos e mugulmanos precisam ser
reconsideradas, inclusive tomando-se a guerra como objeto. Os conflitos

b61icos sao mais abrangentes do que as batalhas que os integram. A eles estao

associados epis6dios de comunicagao importantes, seja entre as partes ou a

respeito delas. Assim, tanto durante a reconquista quanto no decorrer das

cruzadas, os combates, mas tamb6m as aliangas entre cristaos e mugulmanos,

a(,..onte1..em ao ritmo dos interesses comuns. As negociag6es envolvem o
conhecimento matuo e o pacto de estrat6gias em que o aprendizado sobre o

outro 6 incontornavel. No ambito das relag6es com o isla, nao temos senlpre

e necessariamente encontros entre partes irreconciliaveis, em que a diferenc;a

de f6 tem pape1 decisivo. Os grupos de aliados sao mistos e obedecem a razoes

pragmaticas. Embora os casamentos nao acontegam, ou seja' as aliangas sejam
iimitadasj iSSO nao impede reldg6es de COoperagaO relativa. E 6 esse interesse na

co,.pe,aga„) q„e s„ste„t, as estrat6gias de paz. OLI porque se ganha mais coln

a paz ou por clue se perde menos com eIa

O caso c61ebre da perman6n(.'ia de Gerberto de Aurillac, o futuro papa

Silvestre 11, po, tr&s anos (967_97')) em mostei'os catalaes para estudar
matematica arabe, embora diga respeito a um contato pontua1 e indireto

com o isla> 6 extremamente importante tendo em vista a posi<;ao social do

interessado. A projegao dos atos e ideias de um homem como Gerberto
torna esse “caso isolado” so(,.'ialmente signi6cativo. O epis6dio apc)nta para

o interesse que os mugulmanos despertavam e para o reconhecimento de sua

ci&ncia pelo alto clero do final do s6culo X, dois temas que demandam reflexao
O envolvimento do imperador Frederico II com o isla constitui outro --caso

isolado” signihcativo. O valor desses epis6dios nao se esgota em documentar
a intensidade da innu&n1..ia do isla sobre a cultura ocidental. Neles residem

dados importantes para a compreensao das modalidades de comunicagao

entre p,.)pulag,Ses em situagao de connito. Em tais situag6esi 6 preciso destacar
tamb6m o valor da subjetividade dos sujeitos envolvidos, o que nos leva a outro

nivel de consideragao dos “choques civilizacionais

At6 o s6(,.-ulo X111, a heterogeneidade linguistica) cultural e 6tnica nao

constituia um problema politico' Mesmo a heterogeneidade religiosa’ sem

davida mais problematica) s6 cc)mega a dar origem a segregagao e a perseguigao

sistematicas a partir do s6cuIo XIII ap6s a ampla absorgao pela sociedade

dos efeitos da pregagao da cruzada e da pregagao anti-her6tica' bem como
do sistema de repressao a elas associado." Esses dois fatos dao forga a ideia

de diversidade religiosa como perigo politico' Ai temos a produ t;ao de uma

imagem homog6nea que faz nascer entao a Europa sob uma nova ideia de
connito externo e intern(,).p Diante disso, talvez a perspectiva mais adequada ao

medievalista seja, em vez de pensar a Idade M6dia como europeia’ considerar

como a Idade M6dia se torna europeia e o que isso representa

t
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personalizagao do poder, todos reconhecerao ai a Idade M6dia. O mesmo se daria

ainda se falassemos em uma 6poca de depressao econ6mica, de um com6rcio

inexpressivo representado por trocas em feiras ralas mantidas por produtos
locais excedentes ou de uma economia dom6stica, limitada, autossuficiente,

enclausurada em pontos difusos de um continente sofrido. Essa vida isolada e

modesta, por fim, teria sido alterada pela revolugao econ6mica perpetrada pelas

cidades italianas ao longo dos s6culos XII e XIII. A esse quadro igualmente

o leitor bem informado nada teria a opor. Dando originalidade e coer6ncia a

esse conjunto, poder-se-ia sem problema justapor a Igreja e a f6 crista que, a

sua maneira, contribuiram para o processo de “ensimesmamento” que durara

at6 o despertar dos s6culos XII e XIII,

Para essa Idade M6dia presa ao continente, o mundo externo seria

compreendido pelas possibilidades imaginativas entre o mist6rio e o

estranhamento. Dessa forma, a hist6ria medieval 6 apreendida como o

processo, individual e solitario, de como a Europa se tornou Europa. As

formag6es hist6ricas contemporaneas aparecem para o historiador – bem

como para o homem comum que reproduz a mem6ria por ele proposta – como

universos quase paralelos. A hist6ria da cristandade ocidental, a hist6ria

bizantina e a hist6ria islamica sao conhecidas separadamente. A opgao por
essa maneira de narrar a hist6ria fez com que os fatos que testemunham

encontros fossem evitados, minimizados, esquecidos. E esse procedimento

naturalizado na cultura merece reflexao! Essa forma de exclusivismo europeu

da Idade M6dia nao se aplica, como se poderia pensar, apenas ao mundo
islamico. O Imp6rio Bizantino, que recebe esse nome dos conquistadores

turcos – que recuperam o nome da cidade grega, Bizancio, antes da fundagao

da Nova Roma –, sempre se reconheceu apenas como Imp6rio Romano. Ao

negar a esse Imp6rio Romano tardio a identidade que ele mesmo se atribuia,

nao reservavam os historiadores apenas para si, europeus ocidentais, o
direito a ter Idade N16did? Quais as raz6es dessa forma de exclusivi smo? Na

verdade, a cada periodo em que a hist6ria geral da Idade M6dia 6 reescrita, 6

preciso considerar as preocupag6es maiores de cada geragao de historiadores.

Proceder a essa forma de aut6psia da construgao do passado tamb6m fortalece

o discurso de reintegragao do Mediterraneo a Idade M6dia

At6 aqui, a visio dos historiadores d sem d6vida verdadeira, mas eIa 6

incompleta. No entanto, essa incompletude legou a nossa mem6ria hist6rica

CONSIDERAQ6ES FINAIS
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uma visio distorcida das relag6es entre Ocidente e Oriente que afeta nosso

sistema de valores e nossa capacidade de compreensao e tolerancia. Podemos

dizer, em sintese, que a maneira como concebemos a relagao entre Oriente e

Ocidente decorre mais daquilo que as representag6es hist6ricas nos dizem do

conjunto dos fatos. Reconsiderar a hist6ria da Idade M6dia a luz da exist&ncia

do Mediterraneo permite colocar em novos termos nossa forma de considerar

as relag6es entre Ocidente e Oriente e nossa ideia de Europa.

Embora seja inegavel que os atuais conflitos identificados, de maneira

simplista, como enfrentamentos entre Ocidente cristao e Oriente mugulmano

t6m sua origem nos desdobramentos do ocaso do Imp6rio Turco entre fins do

s6culo XIX e as duas primeiras d6cadas do s6culo XX (contexto em que se da a

opgao das grandes pot6ncias pelo petr61eo como matriz energ6t ica), no entanto,

politicos e eleitores europeus, bem como muito mais a Ocidente, langam mao
de suas mem6rias hist6ricas sobre a Idade M6dia, formatadas pelo sistema de

ensino e comunicagao, para afirmar que o conflito 6 religioso e que a religiao 6

uma fronteira, desde sempre: a Idade M6dia daria os exemplos.. .

Este livro nao 6 o primeiro estudo a se perguntar se podemos falar em um

Mediterraneo medieval. Hoje, ha muitos grupos pelo mundo que se dedicam

a essa mesma questao e, neste memento, tudo faz crer que a Idade M6dia ira

mudar, se tornar mais ampla, profunda e verdadeira, com a reincorporagao

do Mediterraneo na observagao dos processos hist6ricos particulares de cada

regiao, mas tamb6m pode melhorar nossa compreensao das possibilidades

que as diferengas, por vezes inconciliaveis, apresentam a conviv&ncia. Sim, ha

um Mediterraneo medieval! E, sim, seu conhecimento tem impacto sobre a
hist6ria medieval tradicional e, dessa forma, tamb6m sobre os instrumentos

por meio dos quais estabelecemos julgamentos sobre as possibilidades que
as relag6es humanas oferecem.

O Mediterraneo, porque se apresenta como espago de relag6es que nao
se restringem ao Ocidente, nem a Europa, nem ao cristianismo, ao mesmo

tempo que participa de movimentos fundamentais atribuidos a Idade M6dia

– como o chamado “crescimento econ6mico europeu”3= –, leva-nos ao amago

dessa terceira forma de “presentificagao” da Idade M6dia. Com efeito, esta

consiste naquilo que 6 negado pelo Mediterraneo: o mito da Europa, o mito do

Ocidente e o mito da cristandade, ou melhor, a ideia de que Europa, Ocidente

e cristianismo constituem unidades correspondentes essenciais, puras, cuja

exist6n<..ia se 1,.-onstr6i em um processo end6geno, fruto do isolamento. Nos

altimos 30 anos, os historiadores t6m posto em questao essa imagem da Idade

M6dia Kocidental”1 “europeia” e “crista”j mostrando como a Antiguidade –

profundamente mediterranica! – se reproduziu e se renovou ao longo dos
s6culos medievais, langando por terra paradigmas da ruptura com o mundo

antigo. No entanto9 a observagao do Mediterraneo medieval tem feito ainda
mais nesse sentido porque permite notar que a Idade M6dia e muitos de seus

principais processos se dao nesse €,.'ontexto em que as “fronteiras” – sempre

impre(,'isas e d6beis no periodo - se dissolvem

Nao queremos fazer o leitor acreditar que o Mediterraneo medieval

foi o paraiso da tolerancia. Ele nao foi! No entanto) aliJ as relac;(Ies

pr6ximas existiram e as (,.'omunidades interagiram constantemente' Seu

devir hist6rico se torna mais densamente explicado quando essa interagao
6 observada. No Mediterraneo medieval) as diferengas religiosas entre

cristaos e mugulmanos e entre cristaos ortodoxos e cristaos ocidentais
(entre os quais ha profundos ressentimentos e grandes desconfiangas) nao

impediram, na maior parte do tempo, a partilha de espa(;os em terra e no
mar? a trot.a de mercadorias que caracterizava uma relagao complementar

da qual nenhum dos lados nunca abriu mao inteiramente' O Mediterraneo’

ja foi dito muitas vezes, 6 um espago de trocas materiais e 6 por meio delas

que as relag6es humanas se efetivam. Henri Pirenne nao estava preocupado

com nenhum problema mediterranico. Em 1925, ele estava interessado em
buscar novas raz6es para expli(.'ar o que era consenso: que a Idade M6dia
se constituiu como um mundo fechado territorial’ politica’ economlca e

culturalmente e de costas para o Mediterraneo'
O descuido de Pirenne com o Mediterraneo se deve a causas legitimas,

Annal+ a questao em 1925 era a Europa e a solugao do impasse suicida que
a Primeira (,.,uerra> ainda bem recente, expusera de forma tragica e que,
como os fatos futuros iriam mostrar, mesmo assiml nao atingira um ponto

de resolugao. D6cadas mais tarde! Fernand Braudel ira para a modernidade
a hm de (,..ol01,..ar O Mediterraneo novamente em questaot mas ai O poder da

determinagao geogranca o torna alheio a via humana e o mar se transforma em

uma poderosa estrutura superior. E possivel entender a grande contribuigao

hist6rica de Braudel que9 em meio a dilig&ncia dos descendentes dos primeiros

anos da revista Annales, se esforgava parai por meio do apoio em outras
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disciplinas, proclamar a independ&ncia e a superioridade em relagao ao

m6todo e a politica do s6culo XIX, optando pela geografia. Dessa escolha
nasceu sua percepgao do impacto hist6rico de diferentes ritmos de mudanga,

provocados por tempos que doravante nao eram mais univocos, abatidos por

diferentes temporalidades, umas mais longas, outras curtas, outras ainda
longuissimas. Braudel parece ser outra vitima da catastrofe europeia que

procura traduzir em m6todo e teoria sua perplexidade diante de um destino

contradit6rio com as expectativas da razao e da liberdade.

As ideias de Idade M6dia resultam de escolhas feitas pelos historiadores,

que escolhem segundo suas angastias. Assim, a cada geragao, uma porgao

nova da verdade pode emergir. A Idade M6dia continental 6 um fato, mas

o fechamento desse fato esti em questao quando permitimos que os dados

da hist6ria mediterranica sejam reconhecidos. Assim, se nao ha nenhum

movimento coordenado global no Mediterraneo medieval, nao deixa de ser
um fato que ai ha um movimento permanente. E, se este conhece oscilag6es e

se seu volume nao 6 similar ao do mundo antigo, isso significa nao que nada

aconteceu, mas justamente que esse espago esta repleto de acontecimentos. A

forma estrutural de olhar para a hist6ria, buscando sejam politicas de grande

envergadura coordenando e explicando os fatos, sejam formas econ6micas

previamente planejadas, nao pode ser encontrada no Mediterraneo.

Tampouco pode ser razao para dizer que a Idade M6dia foi um espago vazio

de experi&ncias politicas, econ6micas e culturais. O Mediterraneo nao 6 um

campo escuro, ele esti em contato com margens que se prolongam mais ou

menos segundo as regi6es e o momento hist6rico.

E o que a mem6ria hist6rica ganha com a valorizagao dos fatos

mediterranicos? Poder-se-ia pensar, em primeiro lugar, que eIa rompe com
o eurocentrismo e mostra a importancia de outros povos, mas essa 6 uma

visio pobre e desnecessariamente competitiva e beligerante. o que a hist6ria

do Mediterraneo nos mostra 6 uma economia-mundo acontecendo e, por
meio dela, uma interagao limitada, mas consistente a ponto de garantir
um fluxo permanente de mercadorias, uma indastria (navios, tecidos,
armas) e um desejo de desenvolvimento de instrumentos de comunicagao

e de confiabilidade matua (letras de cambio, cheques, bancos). A hist6ria

mediterranica nao 6 uma hist6ria apenas europeia nem apenas islamica, muito

menos apenas bizantina. Assim, eIa 6 a imagem distante que talvez devamos

considerar querer ver no espelho. Um mundo em que as diferengas nao sao

dados de especulagao, elas apenas sao e devem ser, e em que essas mesrnas

diferengas nao impedem relag6es nem o respeito de cada um continuar sendo

o que acredita dever ser,
A hist6ria do Mediterraneo 6 longa. Foi em suas margens e dentro

dele que se deram lances decisivos da hist6ria humana: o deslocamento
e a ramificagao da enorme transumancia humana que ainda esta em

curso; a revolugao neoliti(.'a9 a (,.'orrente SUtil das trocas de mat6rias-prirnas

que desagua no com6r c.'io) as primeiras cidades e organizag6es politicas
complexas, a escrita, as grandes guerras e> por causa de tudo isso’ a historia

o Mediterraneo antigo, dificil de dominar integralmentei era um espago
de encontros, trocas e invengao

Este livro se coIoca diante de uma urg6ncia que consiste em colocar em

questao representag6es geograncas e hist6ricas para que possamos enfrentar os

desahos de um mundo que esti ultrapassando nossa percepgao' A necessidade

de apresentar este livro decorre entao primeiramente da constatagao de

que> sem violar o principio da escrita hist6rica de que cada anrmagao e
t..ada hip6tese precisam estar fundamentadas em informagao testemunhal

re(,..orrente) 6 preciso reconsiderar a hist6ria para a identificagao daquilo que

aproxima. E entao voltamos a Idade M6dia, pois eIa 6 o epicentro das formas
de que tratamos. A ideia de Idade M6dia 6 construida em ruptura com essa

16gica mediterranica e 6 nela ou por meio dela que a pr6pria ideia de Europa

se imp6e. Se as especincidades da Europa surgem, de certo ponto de vista’
como evidentes, tamb6m 6 um fato que a perspectiva isoladamente europeizada

6 uma abstragao que pode ter compromissos questionaveis' Nao se trata de

(,..olocar em questao o valor da ideia de Europa, mas o carater radical do recorte

que normalmente acarreta. Recorte que muitas vezes esti comprometido com

valores que envolvem crit6rios de inferioridade e superioridade civilizacional,

baseados na ideia de t6,.'ni,.'a) sem que a critica a seu carater destrutivo seja

apresentada j OU tamb6m sem que seja apresentada em termos de conflito em

que a impossibilidade de conviv&ncia se irnporia.

Este livro almejou apresentar tragos de relag6es ou apenas gestos que

atravessaram essas distancias e que as diminuem. Pretendeu mostrar que ha

uma Idade M6dia mediterranica na qual existem fatos a considerar, coisas a

descobrir e relag6es a perceber. O problema 6 complexo e o contexto em que
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vivemos demanda grande responsabilidade em seu tratamento. Esperamos

que a maneira como apresentamos aqui a questao assim se mostre e que dela

um diilogo se desdobre com empatia e cooperagao altruista.

6 Jean_Robert Henry. “La M6diterran6e nouvelle frontidre europ6cnne”. In: Jean-Claude
Ruano-Borbalan (org.). L’ ident itC. l'’lndividu. le groupe’ la soci£t6' Auxcrrc’ Sclences
humaines, 19989 p. 359

7 Edg,r M.rin. “Penser la M6diterran6e et m6diterran6iser la pens6e”' CorIJltlcnces
M£ditcrratl6e, vol. 28. Parisl 1998-l999, PP' 33-47, cspccialmente P' 4l'

8 Ident, ibidem, p. 45,

9 Ident , ibidcm, p. 33
In E facil pcrccbe'r) 5:r excmplo) nos cnsinos fundamental c m6dio dc hist6ria como o cstudo

dos an;igos imp(;rios do Oriente M6dio as Peninsulas Balcanica e ltalica cncontra-se a
servigo da ideia de transmissao da civilizac;ao e os dircitos de dominagao que.acaTrcta’
ligada a ideologias que dcsdc o s6cuIo XIX t&m forte impacto sobre a cscrita hist6rica,

sobretudo! imperialismos c nacionaIismos
II Pensamos nos movimentos de(..laradamente antiocidcntais, como o Estado lslamico,

mas nao ape„„, ,.m, ,. p,d, „„ „. t„t,m„"t'' g'”''id' d'd' ''' l£"idi e na oprcssio
a grupos xiitas

12 ::::diterraneo (e o Mediterranco Maior que o a,,.'ompanha) 6 tal como o que dele fazcm

o:J:iIi: [. .. I. A ;irculagao de homens, de bens) tangivcis ou imatcriais, desenha ao redor

do Mcditerraneo fronteiras sucessivas, aur6olas. E dc ccm frontciras que 6 preciso falar a9

=1;=J, IIp:: „„, „, m,did,d,p„liti„, ,q„,1„ d, ,i„iII”ga'edaautonomia" (Fc“''\'d
Braude1. La M6diterran6c er le monde m6diterran&en d l’dpoque dc Philippe II, voI- I' Paris’

Armand Collin, 1966 [1. ed.: 19491, vol- 1, P. 155)'

\3 Ibidem

14 Notaspessoais
15 A ,espeito dessc altimo ponto, ~’cja-se em particular David Abula6a' O grande Y"al U’11a

hist6ria humana do Meditcrrdneo. Rio de Janeiro+ Objetiva, 2014
16 „pod.mos pensar q„e t.das as partes do mundo proc-lrarao combinar grandes

principios comuns de orientagao c de organizagao com as dife:cngas insupeTavFis q::
,ep„am as c„Ituras e os sistemas p'lliticos. O que sup6e uma forte autonomi? 'IT ??eT
ihcnsio–ii -vida socia1. Preciso me explicar aqui mais con(.'rctdmente. O mais facil de

;a'=ii'i-r-e:-um iindo em que as ecoiomias ja estao fortemcnte interndcionalizadas
6 , „,tonomia e nao a integra';aQ das atividades econ6micas- Em term')s mais si.mp1 ES
aintla, a cconomia de mercado) cm sua organizaqao fundamental’ devc ser considcFaqa

,omo um componente necess.i,i., mas ,,idcntemcnte insuficier'tc, dc um mHnd.o

globalizad'). £ p,eci,o chama, a atcngao dos grupos politicos e ide?IF)gicos radica is
que querem identificar a economia de mercado com o capitalismo: rejcita.r a eco:on:l7
le mcrcad. ni. p.de ter ne„hum „ntid, politico real no mundo em que vivcmos t"-1 A
ideia q,e que,o i„t,.d„zi, „q„i & que a coexfsr6”cia de regimes politicos_diversos 6 menos_
ai i/ i c i 1 (i e c c) r1 c c b c r e (i e r c 1G1 1 i z 1G1 r sea eco no mia ) a politic aea cult ur as aLOt ratE dos co:n :

domi„i,s diy„e„t„, dos quais cadt= pals deve se esfQ'gar para cc)mbirtar as '’:i'?rltafaes.
(AlainTourainc. Nous, sujet s humains. Paris, Seuil, 2015) PP. 59-60 e 62. Grifos noss??)

Nesse trecho, ficam evidentes a preocupa(Fao de Touraine com a sobreviv&ncia da_Uniao

Eu;opeia e sua inclinagao ao socialismo. EIc permite, no cntanto, alg.um:s refjex?es
sabrera Idade MC.dia que podem scr vias esclarecedoras de tcor especifico das rclag6es
mediterraneas estereotipadas pclos conflitos hist6ricos (conflitos rcligiosos com
Biz£ncio, conquistas islamicas, pirataria no Mediterraneo, cruzadas) e pclas idcologias
modernds3 como o colonialismo c o nacionalismo

Tja_se o estudo fundador de Fer„and Braudel (La M£diterrTn6e Tt le_ m.ond:
i-;;1.I;;r;nd in-i 1'&poqu c de PhiIIppe 11. OP. cit .). Para umd perspectiva mais atualizada

NO TAS

Estc tcxto resulta dos diilogos mantidos com a colega c amiga Christiane Veauvy durante
sua passagem pcla Unicamp como profcssora convidada cm margo dc 20r6. Muitas das
rcflex6es c lcituras aprcscntadas por essa soci61oga c ativista do Meditcrraneo (Provenga,
feminismos c saint-si monismo constitucm seus ambicntes dc vida e trabalho) durante sua
visita foram incorporad,IS a estc artigo. Espero lcvar ao leitor, com a mcsma humanidadc
com que mc foi transmitido, o dcsejo por um “pcnsamento mediterraneo’
Timothy Snyder (Terra ncgra. O Holocaust o como hist Oria e advert &nr ia. sao Paulo,
Companhia das Letr,IS, 2016) procura comprovar que o assassinato em massa de judeus
s6 foi possfvel cm regi6cs em que os estados foram destruidos, deixando as populag6es

intciramentc vulncr£vcis. O namcro de cxccug6es oscilaria segundo a intensidade da
perda de sobcrania dos cstados, scndo lnais devastador nas ,ireas que sofreram dupla
ocupagao, alcmi c sovi6tica, cntrc 1939 c 1941 (Po16nia, Est6nia, 1.cti)nia, Lituania c
Biclorrassia). Ncssas localidadcs, os habitantes procuravam esconder a mem6ria do
status anterior, ofcrcccndo colaboragao irrcstrita ao novo invasor. “Gustaw Herling-
(;rudzinski, que estcve em um gulag dc stalin cnquanto scu irmio acolhia judeus,

escreveu: 'um homem s6 podc ser humano em condig6cs humanas’. o objetivo do
Estado 6 manter essas condig6cs, de modo que scus cidadios nao precisem cntender a
sobreviv6ncia como anico objct ivo. O Estado scrvc para o reconhccimento, a garantia
c a protegao dc direitos, o que significa criar condig6es dentro das quais os direitos
possam ser rcconhecidos, garantidos, protegidos. O Estado rcsiste para criar uma ideia
dc pcrenidadc” (p. 374).

Evidentcmentc, o motivo fundamental 6 o inrpacto ccon6mico das imigrag6es.
Ncsse sentido, nao faltam tamb6m pessoas para falar da impossibilidade de absorgao
pclo planeta de fluxos migrat6rios tao intcnsos. Tcndo cm vista que estes tcndem a
aumentar nao apenas devido a gucrras, mas tamt)Cm is alteraq6es climaticas, a comegar
provavelmcnte pelas rcgi6es insulares do globo, considerar a imigragao seriamente 6
uma reflexio necessiria. Sc o impacto ccon6mico 6 evidente, trata-sc entio dc pensar
tamb6m em uma nova forma de considcragao dos bens matcriais c do que 6 economia,
algo ji proposto pelo conceito dc “descnvolvimento sustent3vel ”.
Por mais absurda que cssa afirmagio parcga a luz da lembranga do passado colonial,
eIa tem efeito pr£tico na medida em que o colonialismo estava firmado na ideologia da
inferioridade dos povos colonizados e na recusa que muitos fazem cntre a economia
pOs-colonial – por cxcmplo, importadora de pctr61eo c, portanto, veementemente
incisiva nas polfticas das antigas co16nias – e a condigio subscquente das regi6es
dcscolonizadas do Nlediterranco.

Rcportamo-nos ao nrito da idcntidade curopeia porque dialogamos aqui com uma
tradigao de cscrita c de mem6ria hist6rica orientada por compromissos europeus. No
entanto, 6 prcciso dizer que, naquilo que se refere ao entcndimento mdtuo, a critica a
identidade isl£mica mercce igual atengao.
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France, 1995, PP. 46_47
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Patrick Geary. O mito das na(des: A invengao do nacionalismo. Trad. Fabio Pinto. sao Paulo,
Conrad, 2005, apresenta um balango da problemitica,

David Nirenberg. Corn unit its of violence. Princeton, Princeton University Press, 1996:
Robert Moore. TIle formation of a persecuting society. AuthorIty and devIance in Wcsfcrn
Europe. 95o-r250. MaIden, Blackwell, 200/.

Nluitos exemplos podem ser cncontrados em David Abulafla. O grande man OP. cit . I Jaume

Aurell (org.). El Mediterrdneo medieval y renacentista, espacio de mercados y de culturas.
Pamplona, Universidad de Navarra, 2002; Taryn E. L. Chubb & Emily Kelley. Mcndicant s
and merchants in the medieval Mediterranean. Boston, Brill, 20r2

No caso de Barbastro o papado se apropriava de um recurso utilizado por bispos durante
as disputas da Paz de Deus que tiveram lugar entrc cristaos em diversas localidadcs do
centro-suI da atual Franga entrc os s6culos X c Xl

Dominique Barth61emy. A cavalaria. Da Germania d Franga do s6culo XII. Trad. N6ri dc
Barros Almeida e Carolina (;ual. Campinas, Editora da Unicamp, 20ro.

O modelo de exclusio dc fundamentagao religiosa se imF>Os dc forma decisiva pcla
coincid6ncia entrc cruzada e luta anti-her6tica e o estabclecimento de estados orientados

para uma politica abrangente e inflexivel no que se refere a territ6rio e justiga. Esses
estados captam os pactos individuais estabelecendo uma relagao pessoal com um modelo

novo de abrang&ncia politica. Esse sistema estava asscgurado na dimensao 6tica do
pacto que em 61tima instancia era tamb6m uma qucstao de fd religiosa, pois firmado
na pr6pria ideia de pacto cntre o homem e os podercs sobrenaturais. A religiao soma a
esse compromisso uma dimensao universal caracteristica da expansao ilimitada c da
conscquente exclusao que sc scguem
Evidentemente ha elementos anteriorcs que contribucm para a afirmagao da identidade
supra6tnica europeia de fundamentagao, portanto, religiosa, como a nogao de caritas que
remonta aos primei ros s6culos da comunidade crista (Anita Guerreau-Jalabert. “Caritas y

don en la sociedad medieval occidental ”. Hispania, vol. 60, n. r . Madrid, 2004, pp. 2/-62) e
a espacializagao do sagrado que sc da dc forma mais nitida por volta do s6culo XI (Michel
Lau byers. O nascimento do cemit&rio: Lugares sagrados e terra dos mortos no Ocidente
medieval Campinas, Editora da Unicamp, 20r5; Dominique Iogna-Prat. Maison Dicu. Une

hisloire monumerrtaLc de I'£glisc au Moron Apc (v. 8oo 1200). Paris, Seuil, 2006)
Referimo-nos aqui as teses cxclusivamente end6genas do crescimento econ6mico europeu

a partir do s6culo XI
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