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A "Hist6ria de Israel" esth mudando. 0 consenso existente ate meados da d6cada
de70dos6culoXXfoirompido.Aparafraseracionalistadotextobiblicoqueconstituia
a base dos manuais de "Hist6ria de Israel" nao 6 mais aceita. A sequencia patriarcas,
Jos6doEgito,escravidao,exodo,conquistadaterra,confederacaotribal,imp6riodavi-
dico-salom6nico,divis5oentrenorteesul,exilioevoltaparaaterraestadespedaeada.

0 uso dos textos biblicos como fonte para a "Hist6ria de Israel" 6 questionado
pormuitos.Aarqueologiaampliousuasperspectivasefalarde"arqueologiabiblica"
hoje 6 proibido: existe uma "arqueologia da Palestina", ou uma "arqueologia da Si-
ria/Palestina" ou mesmo uma "arqueologia do Levante Sul".

0 uso de metodos literarios sofisticados para explicar os textos biblicos afas-
ta-mos cada vez mais do genero hist6rico, e as "est6rias biblicas" sao abordadas com
outros olhares. A ``tradi¢ao" herdada dos antepassados e transmitida oralmente ate a
6poca da escrita dos textos freqtientemente n5o consegue provar sua existencia.

Aconstrucaodeuma"Hist6riadelsrael"feitasomenteapartirdaarqueologiae
dos testemunhos escritos extrabiblicos 6 uma proposta cada vez mais tentadora. Uma
"Hist6riadelsrael",quedispenseopressupostoteol6gicodelsraelcomo"povoesco-

lhido"ou"povodeDeus.'quesempreasustentou.Uma"Hist6riadelsraeledosPovos
Vizinhos", melhor, rna "Hist6ria da Siria/Palestina" ou uma "Hist6ria do Levante
Sul" parece ser o prograna para os pr6ximos anos.

Esteartigoquertraparunpanoramadestasmudancaspelasquaisvempassando
a"Hist6riadelsrael"nosdltimosvinteetantosanos,apontarasdificuldadesqueacri-
se vein criando e propor algumas pistas de leitura para os interessados no assunto.*

1. Patriarcas? Que patriarcas?

Apartirde1967,onorte-americanoThomasL.Thompson,pesquisandoostex-
tos do Genesis sobre os patriarcas e revendo os paralelos com os costumes de Nuzi,
chegaaconclusaodequeoambienteadequadoparaastradic6espatriarcais6oprimei-
romil6nioacenaoosegundomileniocomoquasetodosafirmavam.0laneamentode
seu livro em 1974 e a negaeao da historicidade dos patriarcas provoca grande contro-
v6rsia no mundo academico e sua exclus5o do meio.
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Jsi.:`cl, I.i.I{iii`:witlti :i :`i.gumcntac5o publicada cm urn al.Ligo dc  I t)78, sob t> tit`Il`i ilc ``( )

Backgl't)tiiiil  ilos  Patriarcas".  Nestc  artigo,  Thompson  loczllizava  as  origciis  (li`  `iiii
Israel hist6rico na regi5o montanhosa ao norte de Jerusal6m durantc o s6culo lx :`(`.
Isto implicava a exclusao de qualquer unidade politica de Israel que abrangcssc to(lil :I
Palestina, ou seja, n5o podia ter existido uma `Monarquia Unida' sob Davi c Saloi"~`{`
em Jerusalem, no s6culo X ac.

0 estudo completo saiu em livro em 1992 e a reac5o do mundo academico a cstc
livro foi pior do que a tese sobre os patriarcas. Thompson foi afastado da Marqucttc
University, mos Estados Unidos, mas foi convidado para trabalhar no Departamcnto (lc
Estudos Biblicos da Universidade de Copenhague, onde ate hoje se encontra'.

Ainda em 1964, o canadense John Van Seters aceita o desafio de urn seu profes-
sor e comeca a revisao da "Hip6tese Documentaria" do Pentateuco, examinando its
tradic6es sobre Abra5o.

A "Hip6tese Documentaria" afirmava, desde o seculo XIX, que o Pentateuco era
composto pelas fontes JEDP -Javista, Eloista, Deuteron6mio e Sacerdotal, elabora-
das desde o s6culo X ac na corte davidico-salom6nica ate o s6culo V ac, com Esdras.
na Jerusalem p6s-exilica. Van Seters, por6m, concluiu que o J deveria ser visto coino
urn autor p6s-D, e que a "Hip6tese Documentaria" deveria ser totalmente revista.

Van Seters publicou sua pesquisa em 197.5. Em 1976 e em 1977 apareceram os
livros de Schmid e de Rendtorff sobre o mesmo assunto. A crise do Pentateuco cx-
plodiu, entao, em plena luz do dia e ningu6m mais podia escapar da constatagao dc
que a teoria classica das fontes do Pentateuco, pelo menos em sua forma mais rigidii.
era insustentavel.

Van Seters estendeu seu estudo sobre o J a todo o Tetrateuco e defendeu, em li-
vros publicados em 1992 e 1994, que o Javista comp5e uma obra unificada que vai d:i
criac5o do mundo ate a morte de Mois6s. 0 J faz o trabalho de urn historiador -scmc-
1hante ao trabalho do historiador grego Her6doto - no qual ele se baseia em fontcs
orais e escritas, dando-lhe, poiem, urn significado teol6gico pr6prio.

O objetivo da obra do J 6 o de corrigir o nacionalismo e o ritualismo da obra His-
t6rica Deuteronomista, da qual ela 6 uma esp6cie de introdue5o. Por isso, o Javista 6
posterior ao Deuteron6mio e a obra Hist6rica Deuteronomista (Deuteron6mio, Josu6,
Juizes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis), sendo contemporaneo do D6utero-Isaias e tendo afi-
nidades com Jeremias e com Ezequiel. Mas 6 anterior ao Sacerdotal (P), que, por sua
vez, n5o e uma obra independente, mas uma serie de suplementos p6s-exilicos ao D+J .
0 Eloista (E) n5o se sustenta como documento independente e desaparece2.

I. C[. THOMPSON, I.L. The Mythic Piist. Biblical Archaeology and the Myth Of Israel. Now York.. Basic Bocks.
1999, p. XI-XV.

2.  Cf. VAN SETERS, J. 77!e P€;I/a/e!ich. A Soci.a/-Sci.e#ce Commc#/czry. Shcfficld: Shcfricld Academic Press,  199t),
p. 58-86.
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Fini  1992,  Pliilip  R.  D{`vics,  I>i.ofcssor dc  Estiitlt7s  l}il.lit.iiH  nn  `  liiivi`I..`itkidc  dc

*llcl`(icld, Rcino Unido, publicou urn provocador livro sol)I.c `i ":`iili).,u  l*i`:icl", argu-
I ii``iit:indo que este e urn construto erudito elaborado pelos cstiiditt.`tis :I I)ill.lir do Israel
I.H`lico c de uns poucos dados arqueol6gicos e n5o o Israel hist6rico, I.cal.

^ tcse de Philip Davies 6 de que uma busca do "antigo Israel" 6 hoje necessaria,
i`i ii* n "{mtigo Israel" do mundo academico n5o 6 uma construc5o hist6rica, al6m de
I.`1  Ili`*:`lojado da pesquisa algo que 6 hist6rico.

I':`i.aPhilipDavies,oJs'r¢e/b!'b/j.coGw"p#ob/em¢e#fowrmcJczdo.N6snaopode-
I`lit): i` Ii`ntificar automaticamente a populae5o da Palestina na Idade do Ferro (a partir
i```  I,'()() :ic) e de certo modo tamb6m a do periodo persa, com o "Israel" biblico. N6s
lmit iM M lunios transferir automaticamente nenhuma das caracteristicas do "Israel" bi-
1.I li` . i I i:`i.:i as paginas da hist6ria da Palestina. Ora, se n6s temos que extrair nossa defi-
lll``lli i ilu I)ovo da Palestina das reliquias sobreviventes de seu passado, isto significa
(.I.'lilii  ;I literatura biblica, conclui o autor.

`l'i';il)alhando com as definic6es  de "Israel",  ``Cananeus",  "Exilio" e "Periodo

l'i`inii'',{i:iutorconcluique6simplesmenteimpossivelpretenderquealiteraturabibli-
I ii I il t.I i.\.:` urn retrato suficientemente claro do que 6 o seu "Israel", de modo ajustifi-
i iil   `lllm   intexpretac5o  e  aplicagao  hist6ricas.   E  reafirma:   o  historiador  precisa
lli\'`..il i}i,:ii. a hist6ria real independentemente do conceito biblico.

I'liilipDaviesquestionaacontinuidade6tnicaentreosexiladosjudaitasdos6cu-
ln \' I n i* Clue vieram da Babil6nia na 6poca persa para repovoar Yehud (Juda). Sobre a
lHt I iil iH :I I)iblica, que tern outra versao dos fatos, diz Davies que ela foi inventada nas
f I n n IIt: |icl.sa e grega, surgindo assim a possibilidade do judaismo em sentido cultural
ii,iiiiii1`iii`iportante,comoumprodutodeexporta?ao.Naprodueaodaliteraturabibli-
I ii ,I i ili t I I:`via tradic5o a ser colocada por escrito: as est6rias foram inventadas e depois
• il L!iiii I/:``li`s na seqtiencia atual.

1'`. i`o dltimo capitulo do livro, Philip R. Davies sugere que o Estado Asmoneu
( i iii  Miii.:ibeu) 6 que viabilizou, de fato, a transformagao do Israel litefario em urn
I lil ii`'l  lii*tbrico, por ser este o momento em que os reis-sacerdotes levaram o pals o
I nn 1., iw I'iximo possivel do ideal presente nas leis biblicas. A Biblia, como uma criac5o
lH` I in in € hist6rica 6 urn conceito asmoneu, garante o autor3.

`   Ii `hliil urn imp6rio davidicoLsalom6nico?

I 'lii  1996 foi publicado urn livro editado por Volkmar Fritz & Philip R. Davies
h` `1 \` \` .I.` OI.igens dos Antigos Estados Israelitas, no qual 6 apreser[tada a recer\te con-
11 I i\'t``i t`i :` ,`obre a existencia ou nao de uma monarquia unida em Israel e, especialmen-
lt`. il``  Hm  imperio davidico-salom6nico.

1   (   I   11.`\\'11 `:S,  P.R. /„ Sea/.ch a/ "AHci.e/I/ /srfle/ ".  Shcfficld:  Shcfficld Academic  Press,  [1992]  19952.
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ti`Iili`^li`iii!ititlcArqucologia,dirigidoporVolkmarFritz.0Col6quiotcvccom)lcnm
A.F(!I.n.ul(.i-u)`i!c urn Esta_d_o. Proble_mas Hist6ricos, Arqueolbgic;s e Socioli)Kico.N no
Pcrj'oc/o c/" "o#czng#z.a I/#z.da e" /srfle/. Do col6quio participaram pcsquisatloi.c`q is-
raelenses, europeus e norte-americanos.

Na/#/rod#f6oPhilipDaviescomecalembrandoqueodebatesobrcafon"`¢:lo
dosestadosisraelitaejudaico,quejavinhasendofeito,esquentoubastantccomndcs-
coberta, em 1993, da inscricao de Tel Dan.

Nesta polemica inscric5o, alguns especialistas leem urn par de palavras como
umarefer6nciaaumreida"casadeDavi"-oquefariadestainscrigaoaprimcirac,{`t6
agora, dnica refer€ncia extrabiblica a Davi e a seu reino -, enquanto outros prcfcrcm
outras leituras, negando, deste modo, qualquer apoio deste texto a existencia dc uiii
reino davidico na regi5o da Palestina.

E Philip Davies emenda com os temas tratados neste livro: 0 que teria sido cstc
primeiro"estadolsraelita"?Umreinounido,compostopelastribosdelsraeleJuda,do-
minando todo o territ6rio da Palestina e, posteriormente, sendo dividido em reinos (lt}
"norte"edo"sul"?Ouseriatudoistomeraficgao,naotendolsraeleJudajamaissido

unidos?0queteriaacontecidonaregiaocentraldaPalestinanoss6culosXeIXac?

Vou citar dog.s es/#dos apresentados neste Col6quio de Jerusalem que retratam
bern a dimensao do problema.                             .^'

Crferz.a/a Schd/er-£z.ch/enbcnger, da Alemanha, comega constatando que mu itos
autores defendem atualmente uma reconstru¢ao da sociedade israelita do s6culo X
apenas com o uso da arqueologia e das fontes do Antigo Oriente Medio.

Entretanto,osilenciodestasduasfontes-aocontrariodotextobiblico-lcvacS-
tesautoresanegagaodaexistenciadeumEstadoisraelitanos6culoXouaafirmaciltt
dequeestesprimeirosreisesuaorganizac5opoliticanadamaiss5odoqueprojcc6cS
p6s-exilicasideologicamentemotivadasdefigurasidealizadasdosprimeirostcmpos.
Assim, diz ela, antes de falar da emergencia do Estado, 6 necessario fazer algui"`s
considerac6es sobre esta situacao.

ChristadizqueaausenciadedocumentosescritosnoAntigoOrienteM6dioso-
brelsraelnaldadedoFerrol(ca.1200-900ac)podeterquatrocausas,cadaumaindi`-
pendente da outra:

a) Nao existiu uma entidade politica de nome Israel nesta 6poca.

b)  Siria/Palestina, Egito e Assiria nao conseguiram hegemonia politica sobrc
esta regiao nesta 6poca, e, por isso, nada registraram.

c) Os textos nao sobreviveram porque foram registrados em papiros.

d) Os escritos ainda nao foram encontrados.
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o sil6ncio do Antigo Oi.icntc M6dio.

ci.ccclii `il`iii cxii

Em seguida, ela trata da aus6ncia dc monumcntos c inscii\:`li``` i`m ln\iilllnicn-
tos nesta 6poca na regiao e justifica tal aus6ncia dizendo quc  i`::`u  ,`i` tlcvc colocar
Juda-Israel no mesmo nivel do Egito ou da Assiria, onde tais achados i`rtiiicol6gicos
saocomuns,poisEstadoscomestruturaspequenasoum6diasn5opodemscrmedidos
pelosmesmoscrit6riosdegrandesimp6rios.Emesmoqueinscric6esemmonumentos
tenham existido, elas estariam em Jerusalem, onde dificilmente teriam sobrevivido as
reformas religiosas de reis como Josias - por conterem nomes de outras divindades
al6m de Jave - ou as macigas destruic6es militares de que a cidade foi vitima.

Deste modo, com estes e semelhantes argumentos, Christa vai finalizar este "ex-
cursus"sobreoqueelachamadesuposic5esimplicitasdohistoricismopositivista,com
aconclusaodequeaarqueologianaoresolvefaestedebate,que6essencialmentete6ri-
co.Teoriaqueelavai,emseguida,tentarformular,comecandopeladiscussaosobreano-
ego do Estado como uma forma de organiza¢ao politica. Nocao que ela definifa atraves
do uso de estudos etnossociol6gicos de Georg Jellinek, Max Weber e Heuri Claessen.

Seguindo especialmente este dltimo, Christa vai distinguir tres fases de dcsen-
volvimento do Estado primitivo: o estado primitivo incoativo, o estado primitivo tipi-
coeoestadoprimitivodetransig5o.Emseguida,usandoosdadosdoDeuteronomista,
a autora vai classificar o reino de Saul como urn ``estado incoativo" e o reino de Davi
como urn "estado de transicao".

Niels Peter Lemche, da DinzlmzITca, ±utloduz o conce±to de sociedade patronal
tr7afro#nge socj.efy] para explicar a variedade social da Siria, e especialmente da Pa-
lestina, no Periodo do Bronze Recente (ca.1500-1200 ac).

Este modelo, freqtientemente chamado de "sistema social mediterraneo" parece
ter sido onipresente em sociedades com urn certo grau de complexidade, mas que nao
constituiam ainda Estados burocraticos. E Lemche define: como tipico de uma socie-
dadepatronalsuaorganizac5overtical,ondenotopoencontramosopatronotr7ofHo#],
unmembrodeumalinhagem-lider,eabaixodeleseusclientes[c/z.e#ts],normalmente
homens e suas familias.

Lemche explica que a ligacao entre patrono e cliente 6 de tipo pessoal, comju-
ramento de lealdade do cliente ao patrao e de protecao do patrono para o cliente. Em
tal sociedade, c6digos de leis nao sao necessarios:  ningu6m vai dizer ao patrono
como julgar.

A crise da Palestina que aparece nas Cartas de Tell el-Amama (s6culo XIV ac)
pode ser explicada, segundo Lemche, a partir desta realidade: os senhores das cida-
des-estado palestinas veem o fara6 como seu patrono e reivindicam sua protegao em
nome de sua fidelidade; por6m, o Estado egipcio nao os ve do mesmo modo e os trata
de modo impessoal, seguindo nomas burocraticas. Dai, a (falsa) percepc5o dos pe-
quenos reis das cidades de Cana5 de que foram abandonados pelo fara6, que nao esta
cuidando de seus interesses na regiao.
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pi.t)I)ti*lH `1``  I,i`i iii.,lic i7:`i.i` o quc podc tci. iicontcci(lo ¢ {i scgiiintc: iis  l`t7I.I:ilcy.:`s tlt) |i:`li.{i-
no I`(lI.:mi *ul),`titiii(las poi. cstrutui.as locais, por povoados, oi.ganiz:ldos scm urn si,`tc-
madcpi'titc¢i~iocoinoodopatrono-oassimchamado"rci"-oucompatronosloc{`i``.

Portanto, o aparecimento dos povoados da regiao montanhosa do ccntro d:` 1':`-
lestina representa, simplesmente, urn intervalo entre dois periodos de sistcm.is I)iiti.`i-
nais mais extensos e melhor estabelecidos. Pois o que aconteceu no seculo X ac foi, {lc
fato, o restabelecimento de urn sistema patronal semelhante ao anterior4.

4. Pode uma "hist6ria de Israel" ser escrita?

Urn grupo de 21 pesquisadores de 9 paises europeus e 18 Universidades partici-
pa atualmente do Semi.#c{rj.a Ewropew sabre A4le/ado/ogz.cz fJz.s/6rj.c¢. Este grupo sul.gi `l
comoobjetivodeabordarasquest6escentraisda"Hist6riadelsrael"demaneirasistc-
matica e de determinar as reais posie6es e problemas da area. 0 seu coordcnador 6
Lester L. Grabbe, Professor de Biblia Hebraica e Judaismo Antigo e, a 6poca da cri:`-
cao do gmpo, Coordenador do Departamento de Teologia da Universidade dc H`ill,
Reino Unido.

Explica Lester L. Grabbe que o debate sobre o modo como a "Hist6ria de Israel"
tern sido escrita veio se acirrando cada vez mais nos dltimos anos, e muitos pesquisi`-
dores tern sofrido ataques radicais. Surgiram protestos, por exemplo, dizendo quc :`s
tendencias atuais da "Hist6ria de Israel" sao P`erigosas e que, por isso, devem ser coi``-
batidas ou ignoradas ou, ate mesmo, as duas coisas ao mesmo tempo.

Lester L. Grabbe esta se referindo a controv6rsia existente entre a postura #i(u./.-
rmcz/is/a que defende que tudo nas fontes que nao pode ser provado como falso devc sol.
aceito como hist6rico e a postura "i.#i."cz/I.a/a que defende que tudo que nao 6 corrobt)-
rado por evidencias contemporaneas aos eventos a serem reconstruidos deve ser dcs-
cartado.

Os autores "minimalistas" sao tamb6m conhecidos como membros da Esco/cf t/ti
Cape«feczgr¢e, pois alguns dos mais importantes entre eles, como Niels Peter Lemchc c
Thomas L. Thompson, trabalham na capital dinamarquesa.

0 grupo ja fez quatro seminarios. Em julho de  1996 foi realizado em Dublii`,
Irlanda, o Pr!.rmez'ro Sermi.#dri.a, dedicado a tomadas de posicao. Todas as confer6nci:`s
abordaram de urn modo ou de outro as duas quest6es seguintes: Pode uma "Hist6ria (lc
Israel" ser escrita e, caso possa, como? Que papel exerce neste empreendimento o ti`x-
to do Antigo Testamento/da Biblia Hebraica?

Em 1997, no Segundo Seminario, o tema abordado foi o Ex!'/i.a. 0 Terceiro Scnii-
nario procurou responder a desafiadora questao formulada por Niels Peter Lemchc: 4

4.  Cf. FRITZ, V. & DAVIES, P.R. (cds.).  7%e Ori.gi.us a/lfee A#cl.e#/ /sroe/!.Jc S/a/es. Shcffield: Shcfficld Aci`(li`I`iic
Press,1996.
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No voluinc quc traz as discuss6es do Pri.meJ.ro Sc;7zi.;)fl;'i.tj, :I i"icl`isi~`{), cscrita

iior Lcstcr L. Grabbe, 6 esclarecedora. Ai ele diz que muitos dcsentcn(limcntos cntre
o.i I)csquisadores foram sendo percebidos, com o desenrolar-se do seminario, como
incl.as diferencas verbais e nao como posturas verdadeiramente inconciliaveis5.

Por outro lado, todos concordaram que uma hist6ria da antiga Palestina, Siria, Le-
v{inteouqualqueroutronomequeseuse,deveconsiderartodaaregiaoetodosospovos
qiicnclaviveram.Tratarahist6riadeuma``nac5o"especificacomoczhist6ria6ulnerro.
Espccialmente quando tal hist6ria tende a tratar os outros povos, dela excluidos, como
infcriores, insignificantes, dignos de exterminio ou mesmo como nao existentes.

"Direcionar toda a nossa atividade filtrada por uma visao especifica do `antigo

lsrael',comotemsidofreqtientementefeito,parauma`hist6riabiblica',uma`arqueolo-
giabiblica',una`geografiabiblica'etc.,6simplesmenteescreverhist6riaficticia",afir-
ina o autor6. Mesmo o uso do termo "Israel" em sentido politico 6 problematico. Tanto
mais o sera escrever uma "hist6ria de Israel" como a hist6ria de uma entidade 6tnica.

Ningu6m negou a existencia de urn "reino de Israel", assim como de urn "reino
deJuda",testemunhadospelaAssiria,masosparticipantesdoseminariofizeramobje-
c6es a duas concepg6es: uma 6 a de que o construto /I./erc5w.a do ``Israel biblico" pode
ser diretamente traduzido em termos hist6ricos; e a outra e a de que "Israel" deve cana-
lizar e dominar o estudo da regi5o na Antigtiidade. A descricao biblica de urn grande
imp6rio israelita foi tratada com muito ceticismo.

Concordou-se, tambem, que as implicac6es da p6s-modemidade para a questao
hist6rica devem ser levadas a s6rio, mas, ao mesmo tempo, isso n5o significa abando-
mar a tare fa hist6rica. 0 problema da postura positivista dos historiadores 6 s6rio, e a
quest5o de uma mudanca de paradigma ainda precisa ser mais bern trabalhada, pois
n5o se sabe a que resultados tal mudanga conduziria.

Isto leva tamb6m a pergunta sobre o que os pesquisadores entendem por %z.a/6-
rj.cz:oqueseverificoufoiumagrandediversidadedesentidosedebateu-sesobrecomo
fazer hist6ria da Palestina/Siria daqui para frente. Deveriam os historiadores abando-
nar a forma narrativa? Ou assumir de vez uma hist6ria narrativa? Sera que o melhor
modo de fazer hist6ria n5o seria atrav6s da proposta de uma s6rie de quest6es abertas
ao debate?

0 uso do texto biblico na esdrita da "hist6ria de Israel" acabou sendo, como se
pode perceber nos varios capitulos do livro, uma questao polemica. E disto n5o havia
muito como escapar, pelo simples fato de que muitas "hist6rias de Israel" influentes
nada mais tern sido do que uma parafrase racionalista do texto biblico.

5.  Cf. GRABBE, L.L. (ed.). Ccr# a  "fJi.s/ory o//srae/" Be  prrl./te#.? Shcfficld:  Shefficld Academic Press,1997.

6. Ibidem, p. \89.
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l'`ii   t.HHm  tlit`t{{i.  :ilgii]is,  come  Ri)bcl'l  l`:`i'i.t7ll,  cl:istti`'ic:mit]",,l`l,,a,.  I,it" ,,,,. ii,  tll`

]sl.:`ill i:(iiuu  I.ii'llci:I, cilt|uanto outros como Niclir, Bcckiiig c Gl.{`L)bc :`cl.c(liti`m (|llc ti

tcxtt) hihljii`t iiH:L(lo cuidadosa e criticamentc 6 urn clcmcnto vi'llido pal.a urn cnipi.cci`-
dimcnto dcstc tipo. Quanto a isto, parece haver quatro possivcis atitudcs:

1. Assumir a impossibilidade de se fazer hist6ria: apesar da posicao mais radiciil
de Carroll, ningu6m empreendeu esta via.

2. Ignorar o texto biblico como urn todo e escrever uma hist6ria fundamentad€`
apenas nos dados arqueol6gicos e outras evidencias primarias: esta 6 a postura vcrda-
deiramente "minimalista", mas o problema 6 que, sem o texto biblico, muitas intcrprc-
tac6es dos dados tomam-se extremamente dificeis, e, por isso, ningu6m no seminario
assumiu tal atitude.

3. Dar prioridade aos dados primarios, mas fazendo uso do texto biblico como
fonte secundaria usada com cautela: praticamente todos os membros do seminario fi-
caram nesta posieao 3 ou, talvez, entre a 2 e a 3. Mas, 6 preciso observar que todos pcn-
deram mais para o lado "minimalista" deste espectro.

4. Aceitar a narrativa biblica sempre, exceto quando ela se mostra como absolu-
tamentefalseada:esta6apostura"maximalista",e-nem6precisodizer-ningu6mno
seminario a defendeu.

0 fato 6 que as posturas 1 e 4 sao inconcilifveis e est5o fora das possibilidades dc
uma ``hist6ria de Israel" mais critica: isto porque a 1 rejeita a possibilidade concreta da
hist6ria e a 4 trata o texto biblico com peso diferente das outras fontes hist6ricas. So-
mehte o dialogo entre as posig6es 2 e 3 podem levar a urn resultado positivo, conclui
Lester L. Grabbe.

5. 0 "exilio" como hist6ria e ideologia

0 exrhiio corLsrfuwiru o te"a do Segundo Semindrio Europeu sobre Metodologia
fJz.s'/6rz.cc!, realizado em 1997. No livro, publicado em 1999, o assunto esta dividido
em frGspczr/es: ci.#co crrf!.gos (de Rainer Albertz, Bob Becking, Robert P. Carroll, Lcs-
t£:v|;SerafbuedeT:php°eT::)Le.aT::#cP,:::}'s`::Sd:€Pa't':C,#:rgdaanssp¥r.LBeas::tra€'r:bhj[e£?R.

Por que debater o exilio?

Na J#/#odw€Go, Lester Grabbe explica: porque o exilio 6 urn forte simbolo na Bi-
blia e na pesquisa v6tero-testamentaria. Quando hist6ria de Israel e literatura biblica
s5o discutidas, as coisas costumam ser classificadas empr6-exz'/!.cos ep6s-exz'/i.cczs. 0
conceito de cw/pcr-exz'/i.o /cos/I.goJ-res/¢wrtz€Go teve grande impacto tanto no Antigo
Testamento quanto na discuss5o teol6gica sobre o Antigo Testamento.

7. Ci. GRABBB, L.L. (ed). Leading Captivity Captive. The  "Exile " as History and Ideology. Sheffiie\d.. Shomi®"
Academic Press,1999.
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scm tli'ivi(I:`, "0 cxil iti" € urn (livistir ilc i'iguii* ii:`s tliHcmt`{\i.,i H`iliiJ`. I I ^Iit igt) 'I`cs-

l:\Illclllo,  tciido colno I.ivais apcnas os  csqucmas dc pl.€-iiiuii:'ii.tiulut/ninii:'`i.tiiiico ou

lil.¢-cstabclccimcnto/cstabelccimento na terra.

Rccentemente, ddvidas sobre o exilio foram levantadas. Estamos lid,indo com urn
cvcnto hist6rico ou nao? Os judaitas foram, de fato, para a Babil6nia no s6culo VI ac e
vollaram(seusdescendentes)parareconstruiroTemploeopais?Ounaoestariamosn6s
lidando com uin conceito teol6gico e literino que serviu muito bern as necessidades dos
judcusoprimidos,doslideresreligiosos,pregadores,te61ogoseescritores,masqueteria
sido totalmente inventado? Estas s5o algumas das perguntas que motivaram a escolha
chostc te:n[i:a ptrla, o Segundo Semindrio Europeu sobre Metodologia Hist6rica.

No final do livro, Lester L. Grabbe faz uma reflexao e sintese do denso e provei-
toso Seminario sobre o Exi|io8.

Dois pontos em que todos concordaram: 1. Ocorreram uma ou mais deportac6es
dos reinos de Israel e Juda; 2. 0 termo "exilio" 6 fortemente marcado por significados
tcol6gicos e ideol6gicos e nao 6, de modo algum, urn termo neutro para se referir a
uma epoca ou a urn epis6dio hist6ricos.

Uma das principais quest5es debatidas no Seminario foi se o uso do termo "exi-
lio" deveria ser banido ou nao do meio acad€mico, ja que sua carga teol6gica e ideol6-
gica 6 urn problema para o estudo deste fen6meno ou epoca.

Dois grupos se formaram: Lemche, Thompson e Davies consideraram seu uso
problematicoeprefeririamseubanimento;Knauf,Barstad,BeckingeAlbertz,porou-
tro lado, consideraram o seu uso adequado. Alguns sugeriram "deportac5o" no lugar
de "exilio", alegando ser este urn termo neutro (Davies), enquanto outros, como Lem-
che, discordaram tamb6m deste termo porque isto seria assumir ainda uma agenda bi-
blica e nao hist6rica. Nao houve consenso quanto a este ponto.

Outro ponto de desacordo foi a questao da "volta" do exilio. Alguns acham que
nao houve continuidade entre os deportados da 6poca babil6nica e os que se estabelece-
ramnaJud6iana6pocapersa.Outrosachamquesepodefalardeuma"voltadoexilio".

E ai no meio se discutiu o que significa "continuidade", que nao precisa ser neces-
sariamente biol6gica, pode ser cultural. Discutiu-se ai o significado de etnia. Mas e se
foi outro(s) povo(s) que veio para Juda na 6poca persa, deportado, por sua vez, de sua
terranatal?Ainda:senemtodososjudaitasforamexilados-apesardomitoda"terrava-
zia" -, por que falar de "restauracao", outro conceito extremamente problematico?

Outro problema discutido: nad existe descricao do "exilio" e parece que os ju-
deus da 6poca do Segundo Templo nao se viam como exilados, como concordaram
Carroll, Grabbe e Davies. Por isso, alguns sugeriram falar de "diaspora" ao inv6s de
"exilio". Mas qual e a diferenca real entre "diaspora" e "exilio" se o hebraico usa a

mesma palavra G6/£) tanto para "exilio" quanto para "diaspora" e "deportacao"?

8.  Cf.  I.b[.cJem,  p.146-156.
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I,`' lt` t lihi.tiw*ilt. i` gi.:in(lc tli`s:`ct)r(lti, i`s*i]n ct)ii)() ]iti I)1`1 iiicii.tt Hcmiii:'`ii`i, ttctw.i'c-

I.i`m tiuniitlu  .\ii  `i.{i({iii  tlo \lso das  J`ontcs,  cspcciillmcntc tlt7  tcxlt) biblict).  Ii iii, ii:`tiii.:`l-

mc]itu, :I tli*|i`iti`  tSobi.c a validadc hist6rica dc Esdras cstcvc cm pi.imciro pkint7.

Finalmcntc, Lester L. Grabbe traz, nas tiltimas paginas, as rcspostas dos partici-
pantes do Seininario as duas seguintes quest6es: Poc7e #m¢ fez.F/c;rj.cz do  ``ex!'/i.a " .t'cr cJ,`.-
crita? Se pode, como ela seria?

Rczz.#e7~ 4/ber/z disse que, apesar de termos alguns dados, nao podemos narrar
uma hist6ria do exilio. Bob Beckg.#g acha que pode, s6 que seria uma hist6ria/est6ria a
base de tentativas e aberta ao debate. fJcz77s A41. Bczrszczc7 disse que uma pequena hist6ria

pode ser escrita, enquanto Rober/ f2 Carro// acredita que seria uma historia ideol6gica,
uma "hist6ria", entre aspas. Ja pfez./!P A. Dai;z.es prop6e a escrita de duas hist6rias: uma
seria sobre a id6ia de exilio e sua emergencia no judaismo e na literaturajudaica quc
venha ate o s6culo XIX, enquanto a outra seria sobre os movimentos populacionais na
area, onde, de modo especulativo, ate que poderia ser usada a literatura biblica. £es/cr
I. Grczobe acredita que uma hist6ria do exilio pode ser escrita, o mesmo acontecendo
com K#wc7Jefxpese# que prop6e uma versao mais curta com os fatos hist6ricos conhc-
cidos e uma vers5o mais longa que preencheria os vazios entre os fatos com outras fon-
tes, como o mito do exilio. EJ'#s/ ,4¥e/ K#czw/escreveria uma hist6ria entre 20 e 200
paginas, enquanto IVz.c/s Pe/er femcfee escreveria duas hist6rias, como Philip Davies,
e, finalmente, 717!omczs I.  7lfeompro# escreveria uma hist6ria de umas 300 paginas ba-
seada somente na arqueologia.

1

6. Observac6es rinais

As reac6es a estas mudancas sao muitas e diversas. Ha quem lamente que o
consenso tradicional da "Hist6ria de Israel" tenha virado fumaca, como Gary A.
Rendsburg em artigo de 1999. Ha quem fique preocupado com a fal6ncia das catego-
rias da "teologia biblica" (como paradigma teol6gico, hoje recusado por muitos) c
procure apresentar sugest6es para uma teologia biblica futura, como Robert Karl Gnu-
se, em seu livro de 1997. Mas, lamentar o passado ou tentar reconstruir movimentos
datados seria a solucao?

Ha  quem  se  preocupe  com  a  postura  desconstrutivista  e  anti-hist6rica  da
p6s-modemidade, que pode levar o projeto de uma "Hist6ria de Israel" critica a falen-
cia. Ou avente a hip6tese de que o enorme fluxo de informac6es a que estamos submc-
tidos pode estar mos levando a duvidar da exist6ncia dos "fatos" e a acreditar apenas na
realidade virtual, como o assiri6logo italiano Mario Liverani, membro do "Seminario
Europeu de Metodologia Hist6rica", no artigo da Bz.b/!.ccz de  1999.

Ha quem entenda que muitos historiadores ainda mantem uma postura positivis-
ta e manifeste a firme convicgao de que o futuro pertence a hist6ria narrativa, como o
noruegu6s Hans M. Barstad, outro membro do "Seminario Europeu de Metodologia
Hist6rica".
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l':ii.:i  i`Ic,  iic.`tiiiisiiiloi-c\`  colllo  Lcmchc  c  Thomii`wii  :iiiitln  Hi`  ill.hili`ili  ili`nti.o  dc  urn

conccito  convcncional  dc  hist6i.ia  quc  6  altamcntc  pl.I)I)Iciii:')(ii:{i,   I.;iiih{)I.i`  ]`alcm  dc
"mudanca  dc paradigma" em suas  contribuic6es pal.a a  llist{iii{igi.:`l`i:I  isi-aclita,  isto

csta longc dc ser uma descrieao adequada do que esta realmcntc i`contcccndo.

Em suas palavras: ``Lemche e Thompson, aparentemente nao atentos para o fato
dc quc o que n6s podemos chamar de urn conceito convencional de hist6ria 6 hoje alta-
incnte problematico, ainda trabalham dentro dos parametros da pesquisa hist6rico-criti-
ca,assumindoquehist6ria6umacienciaequedevemostrabalharcomfatos`brutos'".

E defende, em seguida: "No futuro n6s teremos, irreversivelmente, de mos ajus-
tar a uma vis5o de hist6ria diferente daquela dos m6todos hist6rico-criticos do s6culo
XIX: uma hist6ria com diferentes `verdades' que quase nunca sera o resultado de ana-
lises cientificas de dados empiricos. Uma hist6ria cujo estatuto epistemol6gico deve-

i'iast:::a:aar[:c:::i:;Sdt:pC:rmu°mpaa::[¢[fp:££ce£::jda6FeaLC6:omd:sT,¥apaltedaculfura.Uma
Enfim, muitos desafios foram lancados, mas a meta proposta pelos pesquisado-

rcs mais criticos 6 dificil de ser atingida. Lemche, por exemplo, classifica varias das
mais conhecidas "Hist6rias de Israel", como parafrases dogmaticas da imagem do an-
tigo Israel gerada na Alemanha a partir da grande influencia de Martin Noth. Neste
grupo estao as "Hist6rias de Israel" de Martin Metzger (1983),  Siegfried Hermann
(1973),  Antonius  H.J.  Gunneweg  (1972),  Georg  Fohrer  (1977),  Herbert  Donner
(1984-86),  G6sta W. Ahlstr6m (1993), J. Alberto Soggin (1984;  1993), R.  de Vaux
(1971;  1973)... Com urn detalhe:  S. Hermann se aproxima bastante de J. Bright, en-
quanto  que  R.  de  Vaux,  ao  tentar  uma  posicao  intermediaria  entre  Alt/Noth  e
Albright/Bright, acaba retr6grado na questao patriarcal '°.

Para n6s, aqui no Brasil, uma postura que tais pesquisas colocam em xeque, por
exemplo, 6 a teol6gico-pastoral, corrente em nossas teologias biblicas tanto mos meios
academicos quanto mos populares, especialmente nas pfaticas lithrgicas. 0 que afir-
mamos todos os dias? Que a Biblia 6 o produto da comunidade israelita, expressao da
fe do povo de Israel, contrapondo, assim, a comunidade israelita, observadora de uma
rigorosa 6tica de solidariedade, como povo de Deus que 6, a orgiastica e opressora so-
ciedade canan6ia, transgressora dos valores eticos mais elementares.

Costumamos fazer confusao entre sociedade e comunidade, consideramos, sem
atenc5o critica, os textos biblicos`produzidos diretamente como "Sagrada Escritura",
o tempo das narrativas biblicas tornado como tempo cronol6gico, a escrita como pro-
dutodetodaasociedade(oucomunidade?)israelita,aorigemexternadelsraelqueen-
tra em Canaa ou se revolta e  se  separa dos cananeus para formar uma sociedade

9. BA\RSTA\D,H.M. History and the Hebrew Bible, emGF+A\BBE,L.L. (ed.). Can a "History Of Israel " Be Written? ,
p.  50-52.

10. Cf. LEMCHE, N.P. 7lfee /srclc/I./es. i.# fJ!.s/ory ¢#cJ rr¢dz./j.o#. Louisville, Kentucky: Wcstminstcr John Knox,1998,

p.14l.
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(lis(ill+..`Iil\  iH``llitii.  cntrc  cxcgcsc  c  hist6ria?
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1';it(iiicdizcrdemuitosCursosdeTeologiaqueaindancmt6madisciplimi"I-1is-
t6ria dc lsi.acl"? E os cursos que tern "Hist6ria de Israel", mas nao supcraram i`intlu u

perspectiva de Albright e discipulos -hoje totalmente recusada nos circulos academi-
cos bern informados -usando como "manual" o 1ivro de J. Bright, j7!.s/6rj.a cJe /j';.c/cJ/?
Mesrr\o o I. P±xley, A Hist6ria de Israel a Partir dos Pobres, Petr6po\is, Vozes,198()
o_u_o_ I. Do"er, Hist6ria de Israel e dos Povos  VI.zinhos I-11, S~ac Leapofdo, Sino-
dal/Vozes,  1997 nao mos oferecem uma perspectiva suficientemente atualizada p€ii.ii
trabalhamos com seguranca. Onde estao nossas "Hist6rias de Israel"?
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