
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

IKISi Ot fllCUlOiBE BE EIEBSDFIII, ClEBCIAS E EEEUS 

\ I I 

HISTORI A 

DA 

CIVILIZACAO 

N. 1 

19 3 9 





A. PICCAROLO 

AUGUSTO E SEU 

S E C U L O 

SAO PAULO 

19 3 9 





Vma Faculdade de Filosofia, Ciencias e Leiras como a 

de S. Paulo, que entre as suas finalidades tem, em pri- 

meiro lugar, a de estimular o amor pelas letras cldssicas e 

faze-las voltar ao antigo brilho, ndo podia deixar passer 

despercebido e na indiferenca o bimilendrio do grande vulto 

que deu o nome ao seculo mais brilhante da Literamru 

I.atina 

Senti-me, portanto, profundamente honrado, quando 

fui convidado pelo entdo Diretor Senhor Dr. Ernesto de 

Souza Campos a me encarregar dessa tarefa num cur so de 

conferencias, que agora a Faculdade acha oportuno publi- 

car, seja porque a histdria exposta sob o men ponto de vista 

e com o metodo por mim escolhido representa para S. Paulo 

uma quasi novidade, seja porque e prova dos altos ideais 

de cultura, que animam a jovem escola que em boa hora 

veio preencher uma falha desde muifb lastimada nos esiu- 

dos brasileiros; ou seja ainda porque este gesto representa 

uma homenagem dquela pdtria comum, que deu origem d 

civilizacdo latina, que e ainda tamanha parte das civiliza- 

$des modernas. 

De minha parte, dou-me por satisfeito, em ter concor- 

rido, embora mui modestamente, a reanimar, neste pais 

aqueles estudos cldssicos, a que consagrei a parte melhor da 

minha existencia. 
A. Pigcarolo. 

.Kaltaria ao mais elementar dos deveres si nao deixasse aqui consignados os meus sinceros 
agradecimentos para o Prof. Sud Mennucci que, com a competencia e generosidade 
que Hie sao peculiares, encarregou-se da revisao deste trabalho. 





I - A Fortuna de Augusto 

Idibus martiis: 13 .de, marco do ano 44 antes do nasci- 
mento de Gristo. 0 ceu de Roma, pintado de cobalto pelos 
raios do sol nascente sobre o Apenino, brilha em toda a 
sua gloriosa luminosidade primaveril. Sao dez boras da 
manha. 0 Senado, numeroso, ja esta reunido na Curia de 
Pompeu, no Campo de Marte, esperando a chegada de Ce- 
sar. Prolongando-se a demora, devido a uraa leve indispo- 
sicao do ditador, e enviado Decimo Bruto, ja lugar-tenente 
de Cesar, para convida-lo. Chega afinal e senta-se na sua 
curul. Aproxima-se dele o Senador Tulio Cimbro, fingindo 
falar-lhe de um irmao que se achava em exilio, para o qual 
solicitava o perdao. Os outros conjurados, no entretanto, 
circundam Cesar, o qual, sentindo-se sufocar, faz o gesto de 
levantar-se. Decimo entao puxa-lhe levemente a toga, dc 
modo que o busto dele fique descoberto. Era o sinal. Os 
conjurados com os seus punhais atiram-se sobre ele como 
feras e o crivam de golpes. Inutilmente Cesar tent a dc- 
fender-se, e levanta-se para fugir. Da alguns passos e cai 
num lago de sangue, aos pes da estatua de Pompeu. 

Uma comocao acompanhada de terror panico, invade 
os Senadores, que se levantam numa gritaria infernal, e na 
maxima desordem, abandonam a Curia, deixando os con- 
jurados, aterrorizados eles proprios pelo crime perpetrado. 
Espalham-se pela cidade, difundindo em toda parte a fu- 
nebre noticia, que desperta admiracao em alguns, repulsa 
em outros, desordem e espanto em todos, na previsao das 
consequencias que tao grave acontecimento provocaria. 

As boras que se seguiram ao assassinio de Cesar fo- 
ram das mais terriveis e tenebrosas para a cidade eterna. 
Os Senadores, os proprios cesarianos, fugiram dominados 
pelo terror, fechando-se nas proprias residencias, nao pen- 
sando sinao na propria salvacao. Alguns, ate, na previsao 
de provaveis desordens, abandonaram a cidade para a 



tranquilidade das vilas que possuiam sobre as colinas que 
circundam a cidade, ou na Campania. 0 proprio colega de 
Cesar no consulado, Marco Antonio, dominado tambem pelo 
terror, fechou-se na propria casa. Os conjurados, nao en- 
contrando no povo o apoio que esperavam, retiraram-se 
para o Capitolio, e ai entrincheiraram-se esperando os acon- 
tecimentos. Roma ficou por vinte e quatro boras desgo- 
vernada, sob o dominio da desordem e do terror. 

Somente no dia seguinte, Antonio, como unico consul 
superstite, saiu de casa, indo tomar posse dos tesouros pu- 
blicos deixados por Cesar, e no dia seguinte convocou o 
Senado para reorganizar o governo. Nessa reuniao os par- 
tidos, ainda profundamente impressionados, pareceram dis- 
postos a transigir, de um lado como do outro, decretando 
uma anistia, proposta por Cicero, que salvava os conjurados 
e ao mesmo tempo, o nome e a organiza?ao estabelecida por 
Cesar, juntamente com os numerosos interesses dependeu- 
tes. 

Tudo parecia assim acalmado e a cidade estava vol- 
tando a sua vida normal, quando, no dia dos funerais de 
Cesar, nao se sabe bem se a 21 ou 22 de marco, a multidao, 
diante do cadaver do ditador, e sobretudo pelas disposi^oes 
testamentarias do defunto, que deixara grandes quantias 
para serem distribuidas entre a plebe, prorrompeu em vio- 
lentas manifestagoes contra os conjurados, alguns dos quaia 
foram mortos e outros obrigados a fugir. Antonio ficou 
dominador absoluto da cidade e disposto a tomar o lugar 
do ditador assassinado. 

Eis , porem, que a turvar os sonhos e as esperangas de 
Antonio apresenta-se de repente um moco de 19 anos, her- 
deiro universal, sobrinho segundo e filho adotivo de Cesar. 
Surpreendido pela morte do seu ilustre parente, enquanb 
se achava em Apolonia, cidade do Epiro, resolvera voltar a 
Roma, qnquanto Antonio estava se preparando para a 
sucessao. 

Caio Otavio nascera em Roma a 23 de setembro do ano 
63 antes de Cristo, de uma sobrinha de Cesar, filha esta de 
uma irma do ditador. Tendo perdido o pai quando nao 
completara ainda quatro anos, e tendo a mae passado a 
segundas mipcias, foi educado pela avo ma-terna, Julia. 
Desde os primeiros anos mostrou-se muito nervoso, de- 
licado, doentio, mas muito inteligente, prudente e estudioso. 
Caindo nas gracas do ditador, obtivera, a-pesar-de muito 
novo, alguns cargos honorificos, e fora enviado a Apolonia 



para se preparar e acompanhar o tio na campanha que ia 
iniciar contra os Partos. 

Nada ainda tinha feito este moco, nada se sabia dos 
sens sentimentos e intengoes; mas protegido e filho adotivo 
do ditador, dotado de inteligencia e de ambicao, nao podia 
deixar de disputar a Antonio a heranca de Cesar, que 
aquele queria usurpar. 0 dissidio entre os dois, portanto, 
come^ou desde os primeiros dias em que se encontraram. 
Otavio apressou-se em pedir a Antonio o dinheiro que se 
achava nos cofres de Cesar; enquanto Antonio nao somente 
se apropriara desse dinheiro, mas comegara a tecer intri- 
gas para que os comicios curiatos protelassem e dificultas- 
sem a ratifica^ao da adocao de Caio para sua introducao na 
familia dos Julios. 

Aproveitando-se destas dilagoes, Antonio conseguira fir- 
mar o seu poder, e no dia 2 de junho era-lhe confirmado, 
pelos comicios tributes, o governo da Macedonia e o da 
Siria, e pouco depois, por uma lei de permutatione provin- 
ciarum, o governo da Galia Cisalpina com a faculdade de 
transportar para ai as legioes da Macedonia; o que signi- 
ficava a oportunidade de invadir Roma a qualquer 
momento. 

Os conjurados, diante desta situacao, pareciam liqui- 
dados de modo irremediavel, quando vieram a encontrar 
um poderoso aliado no proprio Otavio, o filho adotivo de 
Cesar, o qual, por haver sido aprovada a adogao, ja se 
podia chamar C. Julio Cesar Otaviano. Disposto a obede- 
cer as obrigacoes que Ihe haviam sido impostas pelo tes- 
tamento de Cesar e a obter deste modo, grande populari- 
dade, o jovem Otavio, ao qual Antonio negara a heranca de 
Cesar, vendeu tudo o que possuia. recorreu ao auxilio dos 
parentes mais proximos e dos cesarianos mais facultosos, 
conseguindo com estes esforcos distribuir a cada cidadao 
pobre de Roma a quantia designada pelo testamento de 
Cesar; acrescentando a sua custa, festas piiblicas e jogos, 
apelidados de Jogos da Vitoria, que Ihe renderam grandes 
simpatia e favor entre o povo. 

A inimizade entre os dois pretendentes avultava. Dis- 
se-se mesmo que Otaviano, no dia 4 ou 5 de outubro, tentara 
assassinar Antonio na propria casa deste, mediante sicarios 
venais. O dissidio tornou-se tao aspero, que o filho de Ce- 
sar, nao vendo outra saida, exposto como se achava aos gol- 
pes de Antonio, acabou por se oferecer aos conjurados como 
seu defensor; no que foi aceito, porque estes ja estavam 
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sem cliefe. Pelos meiados de outubro, Otaviano dirigiu-se 
tambem para a Campania com todas as riquezas que con- 
seguira reunir, afim de recrutar, entre os veteranos de Ce- 
sar, um corpo armado, e defender — como dizia — a Repu- 
blica contra Antonio. 

O gesto de Otaviano era audacioso e perigoso. Sua 
sorte estava suspensa por um fio. 

As forcas reunidas com tantos sacrificios, perceberam- 
no e comegaram a abandona-lo, considerando a causa per- 
dida. Foi nessa bora que o adversario se encarregou de 
levantar-lhe a sorte. As legioes, cansadas de suportar a 
disciplina de Antonio e, frequentemente, a violencia de que 
se deixava empolgar, abandonaram-no, passando para o 
lado de Otaviano. As condicoes dos contendentes muda- 
ram-se e o fraco senado nao demorou em se mostrar favo- 
ravel a causa de Otaviano, abandonando o outro. 

Desse estado de cousas nasceu a guerra mutinense, na 
qual Otaviano se encontrou combatendo ao lado dos assas- 
sinos de seu pai, contra Antonio, que era colega de Cesar 
no momento do assasinio e que se declarava seu continua- 
dor e vingador, Estranha e dificil posicao, que o colocava 
num beco sera saida, e lornava-lbe perigosa tanto a vitoria 
quanto a derrota; porque vencendo, deveria dividir as van- 
tagens do triunfo com os assassinos de seu pai; e isso Ihe 
haveria alheiado os veteranos que tinham combatido sob 
as ordens de Cesar e que por ele conservavam um verda- 
deiro culto. 

A sorte, porem, nao o abandonou; e desta vez apresen- 
tou-se-Ihe na pessoa de M. Emilio Lepido, amigo de Cesar 
e do proprio Otaviano. Lepido fora o ultimo magister equi- 
tum, comandante da cavalaria de Cesar e um dos seus mais 
intimos amigos. No dia 15 de marco, depois da morte de 
Cesar, unico entre os cesarianos, correra junto de Antonio, 
tornando-se em seguida seu aberto partidario. Ninguem, 
portanto, mais do que ele se achava em condicoes de fazer- 
se intermediario entre os dois contendentes. Foi por sua 
obra que Antonio e Otaviano enfraram num acordo e que 
se constituiu o segundo triunvirato, Otaviano, Antonio e 
Lepido, dividindo entre eles o imperio. com o nome de 
triumviri reipublicae constituendae, eufemismo sob o qual 
se escondia a verdadeira finalidade dessa coalisao, que era 
propriamente a de dominar a republica e submete-la a nova 
triarquia. Reunidos pouco longe de Bolonha, os tres, em 
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breve, completaram o acordo acerca da forma do novo 
governo. 

Otaviano, que, no entanto. entrara em Roma, obtivera 
do Senado, ja obediente a vontade do vencedor, o que, em 
outros tempos, seria considerado um escandalo, isto e, a 
concessao do consulado, quando nao contava ainda vinte 
anos, os meios para pagar aos soldados o que Ihes prome- 
tera, os legados deixados por Cesar ao povo. e, por fim, o 
que nenhum dos cesarianos tivera a coragem de pedir; o 
deferimento, a um tribunal especial, dos autores da morte 
de Cesar, daqueles mesmos de que se servira pouco antes 
para combater Antonio, afim de serem condenados a inter- 
dictio aquae et ignis, isto e, ao exilio, e ao confisco dos bens. 

fiste ultimo fato despertou tanto entusiasmo entre os 
cesarianos e as antigas legioes, que todas se voltaram em 
favor de Otaviano, aquelas mesmas que, ate aquele mo- 
mento, haviam seguido o partido pompeiano; de modo que 
na guerra contra os ultimos partidarios do Senado que aca- 
bou com a batalha de Filipi e a derrota dos conjurados, 
a-pesar-de ter representado um papel moito secundario, e 
de ter sido derrotado no ponto em que ele tinha o coman- 
do, Otaviano foi considerado o verdadeiro triunfador. 

A batalha de Filipi foi o golpe derradeiro no partido do 
Senado, representante da antiga aristocracia que fizera a 
grandeza de Roma e do Imperio. Chegara a bora da re- 
particao entre os vencedores. Lepido que, durante esse 
tempo, se mostrara incapaz e indolente, abandonando o go- 
verno de Roma nas maos de Fulvia, mulher de Antonio, 
foi eliminado do triunvirato sob o falso pretesto, de ter 
mantido relacoes com Sexto Pompeu. Ficaram unicos do- 
minadores Antonio e Otaviano. Antonio achava-se no 
Oriente, com o fim de apazigua-lo. Tornando Otaviano a 
Roma e encontrando-a em poder de Fulvia e de Lucio An- 
tonio, irmao do triunviro, tratou imediatamente de coibir o 
abuso, o que conseguiu facilmente com a breve guerra de 
Perugia. Mais dificil, porem era o acordo com Antonio, que, 
voltando do oriente, ameacava uma nova guerra civil. Esla 
foi evitada, no momento, pelo tratado de Brindisi, concluido 
no outono do ano 40; pelo qual todo o Oriente, passava sob 
a dominacao de Antonio, ficando o Ocidente com Otaviano. 
A paz foi selada com um casamento. Morta Fulvia, mu- 
lher de Antonio, ^sle casou com Otavia. irma do colega, 
viuva desde pouco tempo. 

F.ste acordo foi seguido por outro. concluido com Sexto 
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Pompeu, o ultimo superstite do partido anticesareo, que se 
mantinha em armas, especialmente com a sua frota pode- 
rosissima. No fim do ano 39, no golfo de Miseno, depois 
de longas negociacoes foi concluido o acordo entre Otaviano 
e Antonio de um lado e Sexto do outro, sob as seguintes 
condi^oes: Sexto teria a Sicilia, a Sardenha e o Peloponeso 
pelo espa^o de cinco anos; seria nomeado consul no ano 33, 
faria parte do colegio dos pontifices, e receberia 70 milhoes 
de sestercios como ressarcimento do eonfisco dos bens pa- 
ternos. Por sua parte, obrigava-se a nao mais molestar as 
costas da Italia, a nao oferecer asilos aos escravos fugitives, 
e a combater os piratas. 

A paz assim estava ou parecia estar concluida. Em 
que condi(;6es. ve-se facilmente. Roma, como Cristo. teria 
podido exclamar: et diviserunt vestimenta mea, 

A paz parecia concluida, disse. Na realidade havia 
demasiada diferenca de temperamento, de ambicoes e de 
interesses entre Otaviano e Antonio, para que se pudesse 
esperar uma paz sincera e definitiva. Nem Otaviano era 
homem para se adaptar facilmente a condividir com outros 
o poder. Nao por nada: era filho e herdeiro de Cesar, o 
homem que, segundo a tradicao, preferia ser o primeiro 
numa pequena aldeia dos Alpes, a ser o segundo em Roma. 
Para Otaviano, era apenas questao de oportunidade, e a 
ocasiao, desta vez, foi-lhe fornecida por Cleopatra, a fa- 
mosa rainha do Egito. 

Esta mulher, filha de rei, belissiraa, inteligentissima e 
ambiciosissima, ja tinha feito o seu aparecimento na his- 
toria de Roma, quando Cesar, perseguindo o vencido d< 
Farsalia, chegara ao Egito e se envolvera nas brigas que 
dilaceravam os dois irmaos para a sucessao no trono dos 
Farads. Tendo ficado quasi sitiado no Palacio real, junta- 
mente com Cleopatra, esta tentou atrai-lo e vincula-lo ao? 
interesses egipcios, fazendo-o seu espdso, e por conseguinte 
Rei do Egito. Cesar, porem, nao era homem para cair fa- 
cilmente nas redes de uma mulher, a-pesar-de bela e astu- 
ciosa. Uma vez recebidos os socorros que pedira, e livre 
do cerco em que passara cinco meses, voltou para Roma 
abandonando Cleopatra, que recolocara no trono, deixando- 
Ihe por lembranga um filho. Renovava-se assim a tradi- 
cao de Eneias com a cartaginesa Dido. Nao inutilmente Ce- 
sar se dizia descendente de Eneias. 

A coisa passou-se bem diversamente com Antonio. Ja 
da primeira vez, depois de concluido o triunvirato, este 
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fora para o Oriente. Depois de reoroanizadas, do modo 
melhor possivel, as suas regioes, foi passar o inverno do ano 
41-40 no Egito, hdspede de Cleopatra, a qual aproveitou a 
ocasiao para retomar os projetos interrompidos pela par- 
tida de Cesar; isto e, induzir Antonio a casar com ela e 
tornar-se Rei do Egito. Sonhava assim a ambiciosa mu- 
Iher reunir num unico grande imperio todas as regioes do 
Mediterraneo o que significava, naquele tempo, todo o mun- 
do civilizado e conhecido, transportando a sede do Imperio 
para Alexandria. 

Que Antonio aderisse, desde logo, aos designios de 
Cleopatra, nao parece verdade. Mais provavel e que. me- 
ditando na grande campanha contra os Partos, e precisan- 
do por isso, de grandes riquezas, pensasse em obte-las de 
um modo ou de outro, no Egito, merce do consentimento 
e do apoio de Cleopatra. Em todo caso, as noticias que 
correram acerca destes acontecimentos. nao deixaram de 
provocar numerosos comentarios e grande descontenta- 
mento em Roma, e disso se aproveitou Otaviano para os 
sens fins. 

O escandalo em Roma fez-se maior, quando, no ano 37, 
depois do tratado de Taranto, pelo qual Otaviano e Anto- 
nio estabeleciam a renova^ao do triunvirato por cinco anos, 
este voltava para o Oriente, insatisfeito por se ter visto 
colocado em posicao quasi de inferioridade pelo colega e 
cunhado, e disposto a se refazer e tornar mais forte o seu 
nome com a conqnista da Parcia. empresa que com cer- 
teza Ihe teria proporcionado a imortalidade. 

Mas para tamanha faganha, precisava um grande exer- 
cito, o que conseguiria somente com muito dinheiro, coisa 
que naquele momento nao podia esperar de Roma, ja es- 
gotada. e atualmente sob o eontrole direto de Otaviano. 
Nao Ihe restava portanto sinao uma solucao: aceitar os ofe- 
recimentos de Cleopatra, casar com ela e tornar-se de fato, 
si nao de nome, rei do Egito, para tirar Rvremente dos te- 
souros dos Lagidas o que precisava para a sua empresa. 
Casando com Cleopatra, Antonio pensava unicamente em 
acrescentar o Egito aos paises que ja estavam debaixo do 
seu dominio e em obter os meios que, de nenhum outro 
modo, teria podido conseguir, sem intencao de iniciar um 
romance amoroso, para o qual sentia pouca propensao. 

Chegando em Corfu, a antiga Corcira, mandou a esposa 
Otavia, com os filhos, voltar para Roma, e, ao mesmo tem- 
po, enviou um mensageiro a Cleopatra, convidando-a a vir 
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encontra-lo na Siria. Ai, em Antioquia, no comeco do ano 
36, foi ceiebrado o casamento, com grande solenidade e 
pompa. Antonio mimoseou a esposa, em compensacao, 
pensava ele, das quantias que teria de tomar do tesouro de 
Alexandria, com algumas pequenas regioes desmembradas 
do antigo rcino egipciano, ja sujeitas on dependentes on per- 
tencentes a provincias romanas. como a ilha de Cipro, uma 
parte da costa da Fenicia, a regiao de ^Jerico e algumas 
partes da Cilicia e de Greta. 

Cleopatra logo, vencera; mas somente em parte. Por- 
que si Antonio consentira em confundir a sua pessoa de 
proconsul com a de rel do Egito, continuava, porem, a fa- 
zer questao muito mais da primeira que da segunda, bem 
sabendo que em toda parte teria muito mais autoridade 
apresentando-se como proconsul de Roma que como rei do 
Egito. Dominado pelo seu temperamento impulsive e vio- 
lento nao viu o mar de contradigoes a que se atirava, pre- 
tendendo conciliar e dominar dois mundos inconciliaveis, c 
creando um estado de coisas que o teria levado a ruina. 

A primeira foi a das suas rela?6es familiares; pois, nao 
julgando conveniente divorciar-se de Otavia, para nao ©fen- 
der o cunhado e levar diretamente o escandalo em Roma,- 
aceitou a condicao de bigamo, propria dos costumes orien- 
tais, mas contraria a monogamia que dominava em Roma. E 
quando se tratou de cunhar a nova moeda, como se costu- 
mava fazer a cada reinado novo, fez colocar a sua imagem 
ao lado da de Cleopatra, nao com o titulo de rei, mas sim 
com o de triumvir e de in\perator, que traduziu no termo 
grego de autocrator. 

E' de se excluir desde ja o romance de amor, que, em 
redor desta uniao, foi tecido mais tarde. Cada um dos con- 
juges aceitando este casamento tinha em vista unicamente 
o interesse proprio; Cleopatra pensava em estender os sens 
dominios fora do Egito, e abater mais facilmente as opo- 
si?6es internas ao seu governo: Antonio procurava somente 
os meios para a sua expedi^ao partica. Iniciava-se destc 
modo uma alianca para auxilio mutuo e, ao mesmo tempo, 
uma luta para decidir sobre qual dos dois sobrepujaria o 
outro. 

Otaviano viu de mau olho estes acontecimentos, nao tan- 
to pela ofensa que estava sendo feita a irma. quanto pelo 
aumento do poder de Antonio, que. acrescentando o Egito 
as provincias romanas, dispunha de forcas muito superiores 
as suas. Fingiu-se, contudo, indiferente, esperando o mo- 
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mento oportnno para tirar a desejada desforra; no que foi 
auxiliado por Lepido, o qual nao lolerando a huiuilliante 
posicao que Ihe fora creada no triunvirato, tcntou jogar a 
partida da fortuna com uma nova guerra civil. Os sens 
soldados, porem, que o tinham em pouca estima, diante 
deste gesto insensato, o abandonaram e passaram para Ota- 
viano. fiste viu, assim, de repente, aumentadas gigantesca- 
mente as suas forcas, ficando de posse de 43 legioes, 600 na- 
vios e de um imperio, que abrangia grande parte da Africa 
setentrional, a Espanha, a Iliria, a Galia e a Italia, com um 
poder quasi absoluto, numa republica irremissivelmente con- 
denada. 

Cleopatra, no entretanto, continuava a sua obra de 
orientalizacao de Antonio para induzi-lo definitivamente a 
abandonar Roma e a Italia, e se dedicar por completo as 
coisas do Egito, procurando todos os modos de impedir- 
Ihe^ ou, pelo menos, tornar-lhe dificil a empresa que ele 
sonhava e preparava: a conquista do Oriente. E quando 
Antonio, com um ultimo gesto daquela energia viril que se 
ia apagando entre as molezas voluptuosas de que o circun- 
dava a astuciosa rainha. resolveu tentar verdadeiramente a 
expedicao contra os Partos. Cleopatra quis acompanha-lo 
e tanto insistiu, que Antonio se rendeu aos seus desejos- 
Esta viagem foi a derrota definitiva de Antonio. Plutarco 
nos deixou um relatorio fiel da comedia representada por 
Cleopatra durante a viagem. Abandonando o sen normal 
comportamento altivo, que Ihe era habitual nas festas e nas 
alegrias em que passava o tempo, recorreu a todos os meios 
para emagrecer e empalidecer, fingindo-se doente; sem, en- 
tretanto, queixar-se ou manifestar os seus fingidos sofri- 
mentos; mas tomando um ar de resignacao, como de quern 
tudo sofre por amor da pessoa querida. Encobertamente, 
porem, procurava, por meio dos cortesaos, que Ihe eram 
fieis, sobretudo por um tal Alesis, natural de Laodiceia, que 
de tudo Antonio ficasse ao par: que a Rainha se achava 
profundamente aflita e angustiada e em continue sobres- 
salto de medo de ser abandonada; e que estava resolvida a 
suicidar-se si ele a abandonasse. Antonio, de natureza mais 
violenta que forte, enfraquecido pela vida mole e luxuriosa 
que a astuciosa mulher Ihe proporcionava, entregou-se 
aos desejos e aos caprichos de Cleopatta, apesar da insin- 
tencia de Otaviano, em que se reconciliasse com Otavia, que 
estava em caminho para se reunir ao esposo. 

Sabendo que sua mulher legitima ja se achava em Ate- 



— 16 — 

nas, escreveu-lhe que nao continuasse a viagem, porque pre- 
tendia voltar a Parcia e recome^ar a guerra contra aquele 
povo. Na realidade, porem, voltou para Alexandria, onde 
passou quasi todo o ano 34, preso nas redes da encantadora 
sereia. Na segunda metade desse ano, depots de uma facil 
campanha contra a Armenia, que conquistoti. expulsando 
o rei dessa regiao. celebrou o triunfo dessa vitoria; mas 
nao em Roma, como devia. na sua qualidade de proconsul 
romano, e sim em Alexandria; onde, numa festa solene, ce- 
lebrada no Ginasio, proclamou Cleopatra rainha dos reis; 
fez participe' do reino do Egito, ampliado nos seus limites 
pelo acrescentamento de Cipro q de Celesiria, a Cesariao, 
filho legitimo de Cleopatra e de Cesar; proclamou Ptolo- 
meu, menino de dois anos, nascido dele e da rainha, rei da 
Fenicia, da Slria e da Cilicia; doou ao irmao deste, Ale- 
xandre, com seis anos de idade, a Armenia e a Parcia ainda 
por conquistar, e a sua gemea. a pequena Cleopatra, a Li- 
bia e a Cirenaica, ate a Grande Sirtis. 

Antonio, deste modo, reconstituia o imperio dos Ptolo- 
meus, a custa da Republica romana, e tentava crear, nova- 
mente, no Oriente um daqueles grandes imperios, contra 
os quais Roma combatera durante seculos. Mais grave 
ainda era o fato de que ele, comportando-se como rei do 
Egito, e dispondo com uma desenvoltura admiravel de pro- 
vincias e de reinos, nada atribuia a si raesmo e continuava 
a se considerar representante de Roma, com a qual preten- 
dia manter as antigas relacoes; de modo que, imediatamente 
depois de ter disposto de tantas conquistas como senhor 
ahsoluto, mandou a Roma um relatorio sobre a sua obra, 
pedindo a aprovagao do Senado. 

A razao de tudo isso compreende-se facilmente. Para 
fundar uma dinastia precisava de um forte ex6rcito; e ^ste 
nao podia obte-lo sinao na Italia, Mas Otaviano nao era 
homem para deixar-se embair tao facilmente, ainda mais 
agora que se Ihe apresentava a ocasiao de vingar a afronta 
feita a sua irma, abandonada por uma estrangeira impu- 
dente e aventureira e conseguir, ao mesmo tempo, refoaixar 
e talvez liquidar para sempre o homem que maiores em- 
baracos podia oferecer aos seus designios. Proclamando 
Cesariao filho legitimo de Cesar, Antonio creava ao sen 
colega um concorrente, com direitos superiores aos dele 
que era simples filho adotivo, na heranca do ditador elimi- 
nado pelos conjurados. 

Aproveitando-se, portanto, do descontentamento que la- 
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vrava em Roma pelas noticias cliegadas do Oricntc contra 
Antonio, Otaviano, valendo-se do sen dxreito de princeps 
senatus, convocou o Senado para o dia 1.° de Janeiro dc 3?, 
pondo-o ao par das doacoes feitas por Antonio, contrarias 
aos interesses de Roma, e pediu que fossem reprovadas. 
Entrementes os sens amlgos e os sens cncarregados inlciaram 
uma vigorosa campanha contra Antonio, exagerando as suas 
culpas, pjntando com cores carregadas as suas orgias, acii- 
sando-o de se haver tornado um simples escravo de Cleopa- 
tra, e desvendando os presumidos designios que estava ma- 
quinando contra os interesses e a propria existencia de 
Roma. 

Antonio, por sua parte, vendo que nenhum acordo era 
ja possivel, arquitetou um piano para eliminar o adversa- 
rio. 0 friunvirato, reduzido a duovirato, vencia com o 
ano 33. Encarregou, portanto, os seus amigos de apresen- 
tar ao Senado a sua renuncia ao poder, com a condicao de 
que Otaviano tambem renunciasse, com o fim de restaurar 
a Repiiblica, dizia; na realidade para ficar ele so no poder, 
bem sabendo que Otaviano, nao se fiando nele, nao teria 
acelito a proposta, colocando-se assim em posicao desfavo- 
ravel. 

A 1.° de Janeiro de 33 acabou o poder ditatorial. Anto- 
nio que nao estava em Roma continuou, segundo as dis- 
posicoes constitucionais, com o comando do exercito. Ota- 
viano, para ficar nas mesmas condicoes, sain de Roma sob 
um pretexto qualquer. Mas apenas Otaviano se afastou da 
capital, os amigos de Antonio comecaram uma campanha 
cheia de ameagas, de modo que para acabar com estas ten- 
tativas de eliminacao, Otaviano voltou a cidade, e acom- 
panhado por numerosos soldados e amigos armados, entrou 
no Senado e pronunciou um discurso violentissimo contra 
Antonio e contra as intrigas dos amigos dele, prometendo 
dar no dia seguinte as provas das suas acusacoes. 

Foi dito que, neste ponto, comeca a verdadeira luta 
aberta entre Antonio e Otaviano. Comeca, ou melhor, re- 
comeca algo mais do que uma luta pessoal: recomeca a 
antiga tragedia entre o Oriente e o Ocidente. 

Diante do gesto de Otaviano, Roma ficou em profunda 
comocao. Os consules e numerosos senadores nao se sen- 
tiram mais seguros. Nas ameacas de Otaviano, viram uma 
ameaca a propria pessoa, e como apesar das doacoes e das 
outras loucuras, Antonio era ainda considerado o mais forte 
e o mais seguro esteio da Republica, muitos abandonaram 



— 18 — 

Roma, para se transportarem junto dele, quc ja se achava 
em 6feso, onde estava reunindo um grande exercito para 
mover contra o adversario e restaurar as sortes da Repu- 
blica romana, como dizia. Ai, juntamente com as dezenove 
legloes que obedeciam a Antonio, encontravam-se todos os 
soldados recolhidos na Asia entre os reis, dinastas e tetrax 
cas do pais, mais a frota egipcia conduzida por Cleopatra 
com o tesouro e um numeroso exercito de cortesaos. A 
razao da vinda de Cleopatra e facil de compreender-se: nao 
queria que Antonio se empenhasse nesta guerra ao ponto 
de, si vencedor, ser obrigado a voltar para a Italia como 
chefe da Republica, Ela queria que voltasse para Ale- 
xandria, como soberano e fundador da nova dinastia. 

Assim, porem, nao pensavam os senadores, os quais 
contavam exatamente com Antonio para derrubar Otaviano, 
e reorganizar as coisas romanas. Res romanas restituere, 
teria dito pater Ennius. Manifestaram-se, portanto, pro- 
fundos dissidios desde os primeiros dias entre Cleopatra e 
os mais eminentes romanos que ai se achavam, pondo An- 
tonio em graves dificuldades. De um lado, ele era levado 
a seguir os desejos de Cleopatra, porque precisava do Egito 
e das suas riquezas; do outro lado, nao podia deixar de 
atender aos desejos dos senadores, porque da Italia nao 
precisava menos que do Egito, sendo que dai Ihe vinha a 
parte melhor do exercito. 

Otavia foi o primeiro objeto desta luta entre os senado- 
res e Cleopatra. Esta insistia, desde mnito e agora mais 
do que antes, para que Antonio repudiasse a esposa, en- 
auanto os senadores a isso se opunham, sabendo o mau 
efeito que esse passo teria produzido em Roma. Cleopatra 
acabou por triunfar, e nos ultimos dias de maio de 32, de 
Atenas, onde chegara com o exercito, Antonio mandou a Ota- 
via a carta com que a repudiava. 

fiste gesto desgostou muita gente em Roma, mesmo en- 
tre os amigos de Antonio; e Otaviano aproveitou o fato para 
desacreditar ainda mais o adversario, pintando-o como en- 
louquecido pelos filtros que Cleopatra Ihe propinava. Che- 
gou ate a obrigar a Vestal Maxima a Ihe entregar o testa- 
mento de Antonio, do qual constavam novas doacoes feitas 
por ele aos filhos que Ihe dera Cleopatra, e a disposi^ao de 
que seu corpo fosse sepultado em Alexandria. Estas reve- 
laQoes aumentaram o descontentamento, de que Otaviano 
se aproveitou para provocar aquilo que se chamou coniura- 
tio Italiae, consistindo num acordo entre os magistrados das 
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principals cidades itaiianas para se substituirem ao Senado 
completamente desautorizado, e apoiar Otaviano na sua 
luta. 

Contudo. Antonio era ainda o mais forte, pelas riquezas 
de que dispunha, pelas armas e pelo prestigio de que era 
circundado. e teria com certeza superado o sen adversario, 
si Cleopatra a isso nao se tivesse oposto, pelas razoes que 
ja conhecemos. E os sens conselhos obtiveram pleno re- 
sultado. Antonio, de fato, nao se preparou para atacar a 
Italia, mas manteve-se sobretudo na defensiva, deixando 
onze legioes a guarda do Egito, e disseminando as outras 
forcas em diversos pontos do Mediterraneo. file, com uma 
parte das legioes e a frota egipcia, foi postar-se no golfo de 
Ambracia, onde tambem, a pouca distancia, colocara-se 
Otaviano com o sen exercito. 

Ai deu-se um fato curioso. Otaviano nao atacava An- 
tonio porque nao tinha a coragem de faze-lo: Antonio 
nao atacava Otaviano, porque, Cleopatra nao queria. 
Mas os exercitos nao podiam ficar assim, olhando-se eter- 
namente. Os senadores que se reuniram a Antonio, insis- 
tiam para que ou se fizesse a paz ou se iniciasse o combate; 
mas Cleopatra queria voltar ao Egito com o exercito in- 
tacto. Nos ultimos dias de agosto, afinal. Antonio pareceu 
resolver-se por uma grande batalha naval; mas dispos as 
coisas de modo que nao se compreendia bem si estava se pre- 
parando para combater ou para fugir. Mandara de fato 
22.000 soldados embarcar em 70 navios de transporte, e 
o tesouro de Cleopatra foi tambem carregado em 60 navios 
egipcianos. 

Somente no dia 2 de setembro deu-se o combate, que 
foi duro e encarnicado durante as primeiras boras. Ja os 
navios de Antonio, pesados e guarnecidos de torres. estavam 
dominando os mais leves e mais rapidos, mas menos resis- 
tentes de Otaviano, quando, de repente, e com espanto geral, 
deu-se um fato que desvendou o misterio que desde alguns 
meses atormentava muita gente. Aos primeiros sopros do 
vento do norte, que, naquela estacao nunca falta no Mar 
Egeu, os navios egipcios de Cleopatra deram a vela e passa- 
ram rapidamente. com gesto audacioso, entre as duas arma- 
das combatentes, dirigindo-se para o Oriente. Ao mesmo 
tempo Antonio, abandonando o combate. passava rapida- 
mente para uma quinquereme e seguia a rainha. Manifes- 
tava-se assim, de modo indisfarcavei, que a batalha nao fora 
sinao uma ficgao, e que Antonio, sugestionado por Cleopa- 
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tra, abandonava o proposito de restaurar a Republica na 
Italia, para dcdicar todos os seus cuidados ao imperio do 
Egito. 

A admiracao e o pasmo, nos primeiros monieutos, fo- 
ram gerais. 

Ao atordoamento sucedeu o desanimo no exercito de 
Antonio, de modo que o combate nao continuou. ficando a 
vitoria com Otaviano. sem maiores esfor^os. Primeiro os 
Romanos de maior autoridade do sequito de Antonio, em 
seguida, as tropas e os principes orientais e, depois de sete 
dias. as legioes e a armada passaram-se para o lado de Ota- 
viano. Antonio nao tinha mais no Ocidente um soldado 
nem um navio. 

Tinha-os. porem. uns e outros. no Oriente, e em nu- 
mero suficiente para opor seria resistencia a quern ousasse 
ataca-lo. E isso bem compreendeu Otaviano, que, satisfeito 
com a vitdria quasi inesperada. voltou para a Italia. As- 
sim, porem nao pensava o povo de Roma e de toda a Italia, 
que nao podendo admitir que tanto esfor^o se perdesse dessa 
maneira, permitindo que um homem perigoso como Anto- 
nio, pudesse fazer novos preparatives, e amea<jar novas 
guerras e novos desastres, impos a continua^ao da guerra 
e a conquista do Egito, desde tanto tempo cobi^ado pelos 
Romanos. 

Antonio fizera alguns preparatives de defesa. e com as 
onze legioes aue ainda Ihe ficavam e as riquezas de que 
dispunha teria podido opor uma resistencia encarni^ada 
e mesmo vitoriosa a quern o atacasse. Mas o golpe 
de Acio tinha-o desautorado e desacreditado, desvendando 
a todos a sua politica equivoca e as suas secretas inten?6es. 
Ao aproximar-se de Otaviano. as tropas e a armada de An- 
tonio passaram para sen adversario, que deste modo pode 
entrar em Alexandria sem encontrar resistencia. 

O drama terminava. Antonio suicidou-se na bora mes- 
ma em que Otaviano entrava na cidade. Cleopatra, que 
muitos historiadores julgaram ter sido a causa do desastre 
e acusam de ter fugido de medo, teve um final epico. Re- 
solvida a viver como rainha ou a morrer. quando nao teve 
mais esperancas de salvacao, deu-se a si mesma a morte. 

Foi encontrada no seu leito. enfeitada com seus mais 
ricos ornamentos regios, entre uma escrava ja morta e ou- 
tra agonizante. 

Otaviano ficava, deste modo, unico dominador e triun- 
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lador do imperio romano preexistenle. ao qual acrescentava 
o Egito. 

Yoltando a Roma iniciou a obra do reorganizacao da 
Republica, que constitue a segunda porte da sua vida e da 
sua gloria, nao inferior certamente a primeira. 

O senado e o povo romano. S.P.Q.R.. como costu- 
mavam denominar-se nas ocasioes solenes, gratos pela paz 
dc que podiam gozar, depois de tantas discordias, de tan- 
tas guerras e devastagoes, no dia 16 de janeiro do ano 27, 
tres dias depois de sancionada a nova constituicao que 
reorganizava a Republica, conferia-lhe aquele titulo hono- 
rifico de Augustus, com o qual passou a historia, e com o 
qual o indicaremos nas nossas futnras palestras. 





II - Origem do Imperio 

"Na idade de dezoito anos aprestei um exercito, por 
minha iniciativa e a minha custa, com o qual reivindiquei 
a liberdade republicana oprimida pelo predominio das fac- 
ades. Porisso o Senado, com decreto especial, admitiu-me 
na sua ordem e elevou-me ao consulado. Ao mesmo tem- 
po, conferiu-me o imperio. O Senado entregou-me a re- 
publica. afim de que a defendesse. na qualidade de pretor. 
O povo, no mesmo ano, elegeu-me consul, por haverem sido 
os dois consules precedentes mortos em guerra, e nomeou- 
me triunviro para reconstituir a republica". Estas pala- 
vras, que constituem quasi o testamento politico de Augusto, 
foram gravadas solenemente em tabuas de bronze, das quais 
foi enviado um exemplar a todas as cidades dependentes de 
Roma. Delas sobrevivem dois exemplares descobertos em 
duas cidades bem longinquas da capital do imperio: uma 
em Ancira, atualmente Ankara capital da Turquia, outra, 
em Antioquia. 

Uma grande confusao nasce em nosso cerebro, querendo 
interpretar esta inscritjao com o sentido que damos moder- 
namente as palavras nela contidas. Que e esse imperio de 
que AuguMo se diz investido pelo Senado? Como e possivel 
conciliar o titulo de imperador com o de consul que Augusto 
recebe do Senado, e para o qual £ eleito pelo povo no mes- 
mo ano? N§o e interessante o caso de um individuo que 
apresta ura exercito para defender a republica. e o Senado 
desta republica lha entrega como imperio? E esse triun- 
viro e imperador ao mesmo tempo, encarregado de recons- 
truir a repMvlica. nao e pelo menos bastante curioso? 

Eis uma aerie de perguntas e de contradi^oes as quais e 
impossivel responder com o sentido moderno das palavras 
e o valor das instituicoes correspondentes. Indispensavel, 
portanto. antes de procurar a origem do imperio. ver o que 
significava imperio para os Romanes, e qual era a fun^ao 
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dessa gun boje e considerada como a suprema autoridade 
polltica. 

Roma dos primeiros seculos nao conhecia imperadores, 
como autoridades politicas. Roma era governada pelos reis, 
que regiam. isto e, guiavam o povo, mas nao comandavam, 
nao imperavam. "Imperator", comandante, era somente o 
general que durante a guerra comandava os exercitos, como 
prescreve a disciplina militar; e isso tambem so no que diz 
respeito a disciplina militar, porque ao lado d® general havia 
sempre um magistrado civil, um Quaestor com o encargo de 
provcr as necessidades do exercito, tanto pelo que diz res- 
peito aos viveres, como as armas. 

O poder dos reis era limitado pelo Senado. formado pe- 
los chefes das antigas familias aristocraticas, que constituia 
mais ou menos o que sao os nossos modernos Parlamentos, 
e pelas Assembleias populares. reumdas em Comicios, curia- 
tos, tributos. centuriatos. segundo as ocasioes e as delibera- 
q,oes, que, porem, representavam sempre o pensamento do 
povo. Esta forma de regimento continuou em Roma pelo 
espa<;o de 240 anos, segundo a tradicao, enquanto os reis se 
limitaram a reger e nao a imperar. Quando. porem, um des- 
ses reis quis ir alem dos limites marcados pela Constituicao 
e pelo uso ou, mais provavelmente, quis introduzir novi- 
dades economicas contrarias aos interesses da classe domi- 
nante. esta derrubou-o e expulsou-o da cidade. Roma des- 
de aquela epoca nao quis mais ouvir falar em reis; e tanta 
foi a aversao e o odio que se enraizou no coracao dos Roma- 
nes contra essa instituicao. que as palavras rex e regius, se 
tornaram sinonimos de inimigo e de malvado. Quando, de 
fato, os povos da Espanha. libertados por Cipiao, proclama- 
ram-no seu rei, o digno romano respondeu: Regium nomen 
alibi magnum, Romae intolerahile est; isto e. o nome de rei 
muito estimado em outros lugares, em Roma e intoleravel. 
E outra vez, falando da expulsao dos reis e da nomeaqao dos 
consules, o mesmo historiador escreve: Postea creatis consu- 
libus, adeo regis nomen exosnm fait Romanis. ut eo in in- 
vidiam conflandam potentissimis civium uterentur: depois 
de instituidos os consulados, o nome de rei tornou-se tao 
odioso para os Romanos, que se serviam dele para excitar 
ddio contra os cidadaos demasiadamente poderosos. Todos 
os que tern cursado o ginasio, alias, e que ainda devem ter 
os ouvidos cheios do famoso quousque. tandem, lembram-se 
com certeza de que Cicero, para designar com palavra infa- 
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mante as acoes de Catilina. as chama de vere regia. verda- 
deiramente reais. 

£:ste modo de ver, continuou ate o fim da Republica. O 
podcr civil era confiado aos consules que ocupavam o cargo 
durante um ano, e eram eleitos pelo povo. Estes consoles, 
em tempo de guerra, eram investidos tambem do poder 
militar, que se chamava imperium, donde o nome de Impe- 
rator, imperador. fiste porem, nao tinha maior poder que 
o de um general, e perdia-o imediatamente apenas voltava a 
cidade. E quando por graves dificuldades ou por algum 
desastre militar se tornava necessario o comando unico, o 
que acontecia em casos excepcionalissimos, era nomeado um 
ditador, cujos poderes, porem, eram brevissimos, geralmente 
nao passavam de quinze dias, tao grande era o medo que 
tinham do poder absoluto. 

As cousas, porem, transformaram-se com a modificacao 
das condicoes e sobretudo com a modificacao do exercito. 
fiste que, nos primeiros seculos, era forniado de cidadaos 
que, acabada a guerra, voltavam a propria casa e as ocupa- 
Coes habituais, com o tempo transformou-se em exercito 
profissional. especialmente quando os soldados. em vez de 
viver do proprio, comecaram a receber o soldo. Alem disso, 
estendendo-se as conquistas. multiplicando-se as guerras, os 
Romanos, nos ultimos tempos da Repiiblica, ja viviam quasi 
que exclusivamente dos produtos destas e o povo tinha 
perdido o amor e o costume do trabalho, preferindo viver 
desta vida parasitaria de presas de guerra. As guerras per- 
mitiam aos que nelas tomavam parte, o enriquecimento ra- 
pido. com que os chefes faziam ricas doacoes de trigo e 
outros alimentos ao povo, como tambem ofereciam festas e 
jogos. de que os Romanos eram avidissimos. 

O valor do imprrator. deste modo, cresceu desmedida- 
mente na consciencia do povo. daquela plebe que. durante 
cinco seculos, lutara energicamente para a conquista dos di- 
reitos civis e politicos, e que agora, cancada e desconfiada, 
vivia pobremente das doacoes que Ihe eram feitas, migalhas 
do banquete preparado a custa dos povos e das nacoes ven- 
cidas. Nestas condicoes. o general tanto mais valia. quanto 
maior era a presa que levava para Roma, e esta plebe tao 
servil estrepitava e protestava quando o comandante em vez 
de trazer meios para donativos, voltava vencido e com as 
maos vasias. Nao se deve pensar. contudo, que ja fosse pos- 
sivel falar em governo monarquico. ou mesmo em abolicao 
da republica. A repulsa contra qualquer forma de governo 
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unitario e tiranico era ainda tao profunda, que ninquem 
julgava possivel qualquer tentativa nesse sentido. Valha o 
exemplo de Sila. Depois de uma longa e terrivel guerra 
civil, que devastara a maior parte das regioes dependentos 
de Roma e ameacara a propria sorte da Republica, L. Cor- 
nelio Sila ficou unico dominador de Roma, e o Senado con- 
feriu-lhe a ditadura por tempo indeterminado. colocando-o 
numa posipao em que Ihe teria sido facil usurpar o nome 
e as funpoes de rei. Sila. porem. depois de ter tornado 
todas as vingancas possiveis contra os sens adversaries, e 
ter feito leis que faziam renascer os privilegios e o predo- 
minio da parte aristocratica, abandonou o cargo e retirou-se 
& vida privada. seja porque nele havia ainda urn fundo de 
respeito aquelas instituicoes que tinham feito a grandeza de 
Roma; seja — e isto talvez com maior probabilidade — pela 
conviccao de que Roma nao teria tolerado por muito tempo 
um poder tiranico. O poder imperial (Sila entrara em Ro- 
ma como comandante de um exercito vitorioso. impercdor) 
retirava-se. cedendo o lugar ao governo civil. Cedant arma 
togae, dira Cicero um quarto de seculo mais tarde; retirem- 
se as armas diante do direito. 

Mais expressive ainda e o caso de Cesar, que muitos 
consideram como o verdadeiro fundador do Imperio. ftste 
homem, que foi talvez o mais nefasto para as liberdades 
republican as. vinha das fileiras. ou pelo menos tinha abra- 
?ado a parte democratica. e. atraves de longas lutas. conse- 
guira abater o partido aristocratico, veneer as ultimas re- 
sistencias. no proprio Senado e obter a ditadura decenal. que 
equivalia a ditadura vitalicia, nas condi^oes em que se rea- 
lizara. Ainda mais que os cesarianos, entre as grandes 
honras e privilegios concedidos ao triunfador. introduziram 
tambem o direito de usar perpetuamente como prenome he- 
reditario, o titulo de imperator. 

Nascera assim o Imperio, pelo menos no titulo conce- 
dido ao grande conquistador. E tudo parecia concorrer em 
tornar definitiva esta transformagao nas coisas de Roma; a 
repugnancia pela forma raonarquica parecia superada e nao 
somente o povo, mas o proprio Senado, ultimo baluarte da 
resistencia republicana. parecia vencido e debelado. Sim- 
bolo desta rendigao foi a ora^ao de Cicero Pro Marcello. 
O servilismo, a bajula^ao a que desce, nesta oracao, o ho- 
mem que ja nesse mesmo Senado trovejara contra Catilina 
em defesa da Republica. sao unicamente comparaveis com 
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a humilha^ao do proprio Senado que, de joelhos, pede per- 
dao para o colega Marcelo que se achava no exilio. 

A dedica^ao, porem, era mais exterior, aparente, do que 
intima e real. 0 espirilo republicano estava vigiando em 
silencio, e os Idus de marco provaram que nao era facil 
suprimir uma tradigao de cinco seculos, enraizada no cora- 
cao de um povo, disposto a renunciar a vida antes de renun- 
ciar a liberdade. A primeira tentativa de imperio, logo, fa- 
Ihara sob os punhais dos conjurados. 

Otaviano, portanto, ultimo superstite dos numerosos 
emulos que Ihe contenderam a supremacia, tinha diante de 
si exemplos evidentes e expressivos demais para cair no erro 
do seu predecessor. A sua natureza, alias, prudente e cauta, 
concorreu muito para salva-lo desse perigo; mesmo contra 
os incitamentos que Ihe vinham do Senado e do povo, que 
o circundavam de admiracao e de respeito, mostrando-se 
dispostos a Ihe conceder todos os poderes que Ihe aprouvesse 
pedir. 

E' opiniao comum de todos os historiadores do seculo 
XIX que August© se prevaleceu da sua fortuna, para crear 
em Roma uma monarquia absoluta, terido, porem, a previ- 
dencia de circunda-la com as velhas formas. Mas esta dou- 
trina nao tern fundamento nas fontes e nem mesmo na ra- 
zao histdrica. Os escritores contemporaneos ou pouco pos- 
teriores nunca falam de Augusto como de um monarca; mas 
sim de um chefe. seja mesmo com autoridade superior a co- 
mum, mas sempre de um chefe republicano. Suetonio, Ta- 
cito e os outros pouco posteriores falam de Augusto, cba- 
mam-no de Cesar; mas nunca Ihe atribuem autoridade que 
possa indicar nele o monarca, ou algo de semelhante. Para 
achar um escritor que chame Augusto de monarca, e pre- 
cis© chegar ate Diao Cassio, escritor oriental e acostumado 
aquela forma de engrossamento, dir-se-ia modernamente, 
propria dos paises do sol nascente, escritor que viveu no 
terceiro seculo da nossa era. Nao e coisa dificil, alias, pro- 
var que Augusto, mesmo querendo-o, nao teria conseguido 
fundar uma monarquia, nem abertamente, nem debaixo das 
aparencias republicanas. Que e que significava, de fato, 
naquele momento fundar uma monarquia? Substituir a 
autoridade propria e da propria familia a do Senado e do 
pequeno mimero de grandes familias que tinham creado e 
regido o imperio ate aquele tempo; substituir a estas fami- 
lias e as magistraturas republicanas uma burocracia esco- 
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Ihida pelo novo soberano cm todas as ordens sociais e em 
todas as partes do imperio, a qual, portanto, reconheceria 
somente a ele como unica autoridade. 

Augusto teria podido realizar tamanha revolucao, so- 
mente si a opiniao publica da Italia o tivesse consentido, 
porque o sen poder era baseado especialmente nas legioes, e 
as legioes eram compostas, naquele tempo, exclusivamente 
de italianos, Mas. Augusto tinha diante dos olhos o easo de 
sen pai que, apesar da sua grande autoridade, caira em 
virtude do descontentamento que as suas tendeneias monar- 
quicas tinbam provocado na classe aristocratica, e, mais 
proximo ainda. tinha o exemplo de Antonio que, apesar do 
apoio com que contava na classe senatorial, caira por ter 
provocado a reagao das classes medias e da plebe, profun- 
damente ofendidas nos sens sentimentos tradicionais e nas 
suas mais enraizadas conviccoes. E um dos sentimentos 
mais profundos de toda a Italia era exatamente a venera- 
cao pelo Senado, pelas instituicoes seculares, que tinbam 
feito a grandeza de Roma. As lutas duras e ferozes que 
ensanguentaram Roma nao davam grande vantagem a d^- 
mocracia, que, na realidade. foi mais um movimento de aris- 
tocraticos e patricios descontentes, os quais excetuados os 
Gracos — procuravam servir-se do nome da democracia e 
das paixoes populares para alcancar cargos e honras. Nao 
havia um verdadeiro partido nascido e crescido na concien- 
cia do povo; este em todas estas lutas, procurara somente 
obter trigo, dinheiro. donatives e leis menos severas, mais 
que cargos publicos. 

O proprio sentimento que guiara a plebe, nas suas lutas 
seculares pelo nivelamento dos direitos. enfraquecera-se e 
em parte apagara-se. deTxando lugar a uraa especie de fer- 
vor tradicionalista que se manifestava em todas as classes 
sociais. As guerras sociais. com todas as suas devastacoes 
e todos os seus terrores, tinbam feito os homens mais assisa- 
dos e repelido os espiritos espantados para o passado; efeito 
que se observa sempre depois das grandes calamidades so- 
ciais, trate-se de guerras civis on externas; como podemos 
observar diretamente, depois do grande cataclismo de 1914. 
Tito Livio, que mais tarde sera o grande amigo de Augusto. 
naquele tempo comecara a escrever a bistoria de Roma para 
glorificar o antigo regime republicano e os seus fautores, 
a-pesar-de vencidos nas guerras civis, e para deprimir os 
bomens do partido vitorioso, Cesar compreendido, como afir- 
ma Seneca. E' este o periodo em que, aos escritores mais 
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ilustres da geracao precedente, sao preferidos os antigos, 
como finio, Plauto, Terencio; em que o epicurismo, que 
tanto favor encontrara pouco antes, vai perdendo terreno, 
cxpelido pelo pitagorismo e pelo estoicismo; em que Vii- 
gilio se apresta a escrever o maior poema moral e religioso 
da romanidade, e o periodo em que surglu, e tornar-se-a 
em breve numeroso e ameacador, um partido que quer ba- 
nir de Roma, a golpes de leis, o que chama de corrupcao, 
isto e, os vicios importados pelas conquistas, pela riqueza e 
pelo orientalismo, a impudicicia das mulheres, a condescen- 
dencia dos maridos, o luxo e toda especie de rcbaixamento 
moral. 

Em condicoes tais, nem mesmo um homem como Cesar 
teria 'conseguido fundar uma monarquia. Ainda menos, 
portanto, podia pensar nisso um homem como Otaviano, 
que nao era um grande general, nem um grande ambicioso; 
mas simplesmente um administrador honesto e avisado, um 
politico habil e prudente, e que casara desde pouco com 
T.ivia, a mae do futuro imperador Tiberio; mulher de gran- 
de inteligencia, de grande habilidade, mas profundamente 
imbuida do espirito e da tradiQao da antiga nobreza romana. 

Modestos, logo, foram os primeiros propbsitos de Au- 
gusto. Voltando do Egito com tantas riquezas, foi rece- 
bido em Roma com festas, como nunca se tinham visto, 
celebradas nos dias 13, 1$ e 15 de agosto do ano 29, e foram- 
Ihe decretadas honras divinas: que o sen nome fosse ins- 
crito no Carmen saliare, que as sacerdotisas rezassem tam- 
bem em intengao dele nas funcoes piiblicas, que em todos 
os banquetes fossem feitas libacoes em sua honra. 

Tantas honras e tamanho poder teriam induzido um 
homem, menos sereno e menos avisado que Otaviano, a 
aproveitar da ocasiao para firmar melhor o seu poder pes- 
soal. Sobre August© exerceram efeito oposto; impressiona- 
ram-no tao profundamente que, ou porque cancado de tan- 
tas fadigas e de tantas agitacoes, ou porque espantado pela 
grande responsabilidade que caia sobre os sens bombros, 
teve pela segunda vez a tentacao de se retirar a vida pri- 
vada, como diz Suetonio, historiador de seriedade indiscu- 
tida: De reddenda republica bis cogitavit: primum post op- 
pressum statim Antonium... ac rursus taedio diuturnae 
valetudinis. Pretendeu resignar o poder em duas ocasioes. 
A primeira logo a derrota de Antonio... A segundo num 
memento de debilidade, motivada por longa molestia. An- 
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tes de entrar em Roma, de fato, ficara algum tempo em 
Atela, para se tratar de uma doenca que contraira no Egito. 

Mas assim nao pensavam o Senado e a plebe, os aris- 
locratas e os populares, convencidos todos de que Roma 
somente podia ser salva por um governo forte, dirigido por 
um homem que tivesse autoridade suficiente para se impor 
as faccoes ainda nao completamente eliminadas, mas so 
adormecidas, e que de um dia para outro podiam^recomecar 
as antigas lutas com grave perigo para a Republica. E este 
homem nao podia ser sinao Otaviano, o qual, pelas insisten- 
cias que Ihe vinham de todos os lados, se viu obrigado a 
desistir do seu proposito e dedicar-se a reorganiza^ao do 
Estado. 

O piano de Augusto era bastante simples: restaurar, 
quanto Ihe fosse possivel, a antiga republica aristocratica, 
restituindo as instituicoes a autoridade e o respeito de que 
os triunviratos as tinham despojado, corrigindo-lhes, porem, 
todos os defeitos que no passado foram causa da desordem 
e da guerra civil. Dois eram os defeitos fundamentais e de 
maior importancia: o esmiucamento dos comandos milita- 
res, e a anualidade e colegiatura dos magistrados. Pelo 
parcelamento da diregao do exercito entre numerosos gene- 
rais, muitas vezes discordes entre si e dependentes unica- 
mente do Senado, fraco e longinquo, acontecera frequente- 
mente que esta excessiva independencia encorajara alguns 
deles a indisciplina e a fazer servir, o que era exercito de 
Roma, as proprias ambigoes. A divisao das magistraturas 
entre dois colegas de poder igual foi muitas vezes causa 
de discordia, sobretudo si estes pertenciam a partidos di- 
versos e opostos, dando assim origem ao enfraquecimento 
e a corrupgao da propria funcao a que a magistratura se 
dedicava. 

Logo, si era necessario reconstruir a republica, convocar 
novamente os Comicios, recolocar a magistratura na sua 
antiga autoridade, precisava tambem estabelecer uma auto- 
ridade bastante forte para confer as faccoes e reprimi-las 
quando fosse indispensavel, reorganizar as magistraturas e 
o exercito, de modo que nao pudessem abusar do seu poder, 
nem se embaragar reciprocamente. 

Ja Cicero, desenvolvendo um antigo conceito de Aris- 
toteles, no De Republica, mostrara como, nos paises dilace- 
rados pelas discordias, unico meio para a salvagao do Esta- 
do seja um magistrado unico e supremo, que, estando su- 
jeito como os outros cidadaos as leis comuns, e portanto 
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republicano, mas investido de um poder mais duradouro e 
mais amplo, possa constranger os outros a cumprir o pro- 
prio dever. 

Inspirando-se neste principio, que alias era principio 
bem latino, ja em vigor nos primeiros tempos dos reis, foi 
que Augusto, auxiliado pelos homens mais cultos e pelos 
mais profundos jurisconsultos do sen tempo, preparou a 
ConstituiQao que foi sancionada solenemente no dia 13 de 
Janeiro do ano 27. Em obediencia as disposicoes dessa 
nova magna lei, e a convite do Senado, Augusto assumia o 
proconsulado de todas as provincias onde se achavam exer- 
citos. romanos; tornando-se deste modo comandante de to- 
das as legioes, de modo que todos os comandantes das for- 
cas armadas dependiam dele, e a ele respondiam pelas suas 
acoes, em vez que aquela entidade fraca e auonima que era 
o Senado. 

O mesmo, mais ou menos, acontecia para o governo de 
Roma, onde tambem se precisava de uma autoridade para 
vigiar os magistrados urbanos e estimular o proprio Senado, 
o qual dominado pela desidia, esquecia-se de se reunir, mes- 
mo nas ocasioes mais importantes. Para este fim, Augusto 
nao se arrogou uma autoridade vitalicia, como fizera Cesar 
nos ultimos tempos, mas estabeleceu apresentar cada ano 
a sua candidatura ao consulado, prestando deste modo ho- 
menagem a lei, e evitando aquele poder vitalicio tao em 
coulraste com o sentimento e com a tradicao romana. 

Deste modo, respeitando a lei, Augusto era consul e 
proconsul ao mesmo tempo, governando Roma e as provin- 
cias; pois, quando estava em Roma comandava as legioes 
por meio de lugares-tenentes, e quando saia de Roma para 
visitar as provincias ou para a guerra, governava Roma, na 
sua qualidade de consul, mediante os seus representantes. 
Esta, que parece uma revolucao no sistema constitucional, 
nao era uma novidade, porque ja Pompeu a tinha praticado 
no ano 51, acumulando os dois cargos, com a diferentja de 
que Pompeu fizera isso por um ato de autoridade pessoal, 
enquanto Augusto recebia esses poderes pelos seus legiti- 
mos detentores. Em suma, Augusto colocava-se na direcao 
da Republica como primeiro magistrado, como presidente, 
si querem, como princeps, no sentido que esta palavra tinha 
antigamente. isto e. de primeiro inter-paves, e nao no que 
teve mais tarde e que tern nos nossos dias; mas com pode- 
res legitimos e bem determinados na lei. "Otaviano — escre- 
ve Guilherme Ferrero — punha em pratica o conselho que 
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Cicero em vao dirigira a Antonio, no dia 2 de setembro de 
44 no Senado: libertate esse parem caeteris, principem dig- 
nitate; ser o primeiro cidadao numa republica de iguais; e 
aceitava a nomea^ao para presidente unico por dez anos 
da Repiiblica romana com o comando de todos os exercitos 
e poderes amplissimos, mas constitucionais, que o aproxi- 
mavam mais ao presidente da confederacao americana, que 
a um monarca asiatico". Horacio comentava este novo es- 
tado de coisas com a segunda ode do primeiro livro, em 
que a posi^ao de Augusto e resumida no verso: Hie ames 
dici pater atqne princeps: aqui folgaras ser chamado pai c 
primeiro (cidadao). 

Convem, a este respeito, desfazer um erro, ou ma inter 
pTetacao de um grande historiador de Roma, que ainda horn, 
por muitos, e considerado o maior dos historiadores da ci- 
dade eterna, Teodoro Momsen, que considera a posicao de 
Augusto uma ficcao para mascarar o sen verdadeiro poder 
monarquico e tiranico. Para mais facilmente conseguir o 
sen fim, Augusto teria reunido na sua pessoa todos os pode- 
res republicanos, polxticos, militares, civis e religiosos, apro- 
veitando para isso da fraqueza e da depressao moral em 
que caira o Senado. Mas contra esta opiniao levantam-se 
os fatos, levanta-se toda a obra de Augusto depois da bata- 
Iha de Acio. 

Ja vimos a repugnancia de Augusto em aceitar a res- 
ponsabilidade do poder, e como, somente porque solicitado 
com insistencia, a ela se submetesse no interesse da Repu- 
blica, nos primeiros anos. Que esta repugnancia nao foi 
uma ficcao, provam-no os acontecimentos que se seguiram, 
ate a sua morte. Quando na primavera do ano 23, devido 
a uma grave doenca que o levara ate as portas da morte, 
Augusto pretendeu novamente, e com maior veemencia, 
abandonar os negocios piiblicos, um terrivel espanto apos- 
sou-se de Roma, que nisso via a ameaca de novas guerras 
civis; e so pelas vivas insistencias do Senado, Augusto ren- 
deu-se, com a condicao de que, mesmo conservando grande 
soma do poder, seria em parte aliviado, renunciando ao 
consulado. crue constituia a tarefa mais pesada do sen cargo 
e ficando somente com o governo das provincias; renun- 
eiando assim ao titulo de princeps, que Ihe vinba exatamente 
do poder que exercia em Roma, sobretudo no Senado. Com 
isso, porem, nao concordaram as classes medias e infi- 
mas, que em Augusto viam, juntamente com o defensor da 
paz interna, o defensor dos seus direitos contra os ricos e 
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poderosos, e tanto fizeram, tanto insistiram, que o induzi- 
rani, a aceitar outro cargo, com titulo muito querido pela 
plebe, isto e, a podestade tribunicia, com duracao vitalicia, 
que consistia no direito de veto, de proper leis aos comi- 
cios e ao senado; podestade generica e indefinida, que the 
permitia intrometer-se em todos os negocios publicos; como 
aconteceu pouco depots, quando, por ocasiao de uma ca- 
restia, o povo, necessitado de pao, insurgiu-se contra a incu- 
ria dos magistrados, pedindo que Augusto assumisse o con- 
sulado, e este foi obrigado a tomar os plenos poderes ano- 
narios, cargo que exerceu por meio de dois praefecti fru- 
menti dandi, prefeitos para prover ao trigo. 

Nao satisfeito com isso o povo, que cada dia mats se 
convencia da necessidade de uma administracao mais forte 
e segura, reclamou que Augusto assumisse imediatamente o 
consulado, ou a ditadura vitalicia, ou qualquer outra forma 
de autoridade rapida e energica. Augusto, que bem conhe- 
cia as dificuldades e os perigos dessas formas de governo, 
mostrava-se relutante em aceitar; mas as insistencias for am 
tais, que precisou chegar a um acordo. O Senado, sem fa- 
lar em censura ou ditadura, concedeu a Augusto a faculdade 
de emanar editos toda vez que o julgasse conveniente no 
interesse da Republica, como si fosse consul; isto e, Augusto 
recebia tambem para Roma e para toda a Italia aquele po- 
der discricionario que pouco antes recebera para as pro- 
vincias. Era a velha aristocracia que, nao resistindo mais 
ao peso do governo, e nao havendo outra ordem social para 
substitui-la, descarregava todo o peso do imperio sobre Au- 
gusto, o qual, quisesse ou nao, a isso devia submeter-se. 

O mesmo ano 23 foi testemunha de outro acontecimento 
mais importante para provar como Augusto relutava em 
aceitar os cargos que o fraco Senado sobre ele queria des- 
carregar: a embaixada dos Partos. Fraate, rei dos Partos, 
povo que os Roraanos inutilmente tentaram submeter ao seu 
dominio, no ano 23 mandou uma embaixada a Roma para 
pedir a restituigao de um seu filho prisioneiro dos Romanes 
e a entrega de Tiridade, profugo parto, hospede de Roma. 
Os embaixadores, pouco praticos desses negocios, dirigiram 
se a Augusto, o homem mais conhecido de Roma e que eles, 
subditos de uma monarquia, consideravam como rei da ci- 
dade. Segundo a Constituigao estabelecida no ano 27, po- 
rem, nao Augusto, mas o Senado devia resolver essa questao; 
porque somente o Senado era competente para tratar com os 
Estados estrangeiros. Augusto que, de fato, observava es- 
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crupulosamente a constituigao, e tambem, talvez, para evi- 
tar uma grave rcsponsabilidade, enviou a embaixada ao Se- 
natio. Era a primeira vez, depois de meio seculo, que o Se- 
nado se achava diante de uma importante questao de poli- 
lica exterior, com faculdade de resolve-la livremente, reas- 
sumindo a antiga autoridade que cincoenta anos de discor- 
dias e de lutas intestinas Ihe tinham usurpado; dessa solucao 
ter-se-ia visto si o Senado era ainda digno e capaz de admi- 
nistrar os interesses mundiais de Roma. Foi logo, um mo- 
mento solene aquele em que os embaixadores, seguindo o 
cerimonial tradicional, foram introduzidos perante a au- 
gusta assembleia. A prova, porem, foi infeliz. e depois de 
poucas palavras o Senado reenviou os embaixadores a Au- 
gusto, afim de que ele desse solufao ao caso. 

Os historiadores nao dizem a causa deste fato singular; 
mas e facil compreende-la. 0 Senado deshabituado de qual- 
quer negocio de importancia e de rcsponsabilidade, ficou 
espantado diante dos Partos e nao achou modo melhor para 
so tirar do embara?o do que descarregar a responsabilidade 
sobre Augusto. Nao era ele que resolvia todas as questoes 
mais diriceis? Resolvesse esta tambem. Augusto, de fato, 
resolveu a questao com muita habilidade e tacto finissimo, 
evitando a guerra, salvando a honra e a dignidade de Roma 
e obtendo vantagens territoriais. Poucos dias depois Roma 
soube que Augusto concluira com os Partos um acordo sa- 
lisfatorio e disso alegrou-se; mas ao mesmo tempo ficou 
sabedora de que no momento em que o Senado conferia a 
Augusto o encargo de tratar da questao mais importante 
que se apresentara depois da restauracao da Republica, co- 
locava a primeira pedra do edificio monarquico que estara 
acabado somente dois seculos mais tarde; e que com aquele 
senatmconsulto, aquela que fora a mais solene assembleia 
de Roma durante sete seculos, declarava-se incapaz para 
dirigir as rela^oes do imperio com os estrangeiros, transfe- 
ria para um homem e uma familia a diregao da politica 
estrangeira, e contribuia muito mais eficazmente do que 
Augusto, e contra a vontade deste, a fundagao da monar- 
quia. 

Por estes e por outros fatos da mesma especie, como a 
divisao do poder com Vipsanio Agripa por ele ideada, e 
o exilio a que condenou a filha Julia, apesar do grandc amor 
que tinha por ela, para se mostrar obsequente as leis da Re- 
publica. aparece evidente que si, no longo governo de Au- 
gusto, se encontram indicios de dominio monarquico, estes 
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sao devidos mais a fraqueza e a desidia do Senado que 
a ambicao de Augusto, cujos designios erara, como disse, a 
restaiira<;ao da rspublica aristocratica. Mas a Ropiiblica na 
qual queria infundir nova vida. muinificou-se nas suas 
maos, num governo equivoco, contraditorio, fraco e enri- 
Jado no mesmo tempo, do qual unicamente a sua pessoa 
e o sen prestigio conseguiram salvar a autoridade e a exis- 
lencia. 

Estranha condicao a de Roma nesta quadra da sua 
historial Nao se sabe dizer si o seu governo foi republi- 
cano ou monarquico, porque, enquanto o Senado e o povo 
tudo fazera para induzir o homem que tern nas suas maos 
os sortes da Republica, a se fazer monarca, aceitando o po- 
der absolute que com tanta insistencia Ihe e oferecido, o 
mdigitado monarca esforga-se para reanimar e dar vida 
nova a agonizante Republica. Para o povo, Roma ja e um 
imperio; para Augusto e ainda uma Republica. Estado que 
tern analogias com a Alemanha republicana depois da gran- 
de guerra. quando foi proclamada a Republica, continuan- 
do-se, porem, a chamar de imperio; o que sugeriu a um 
poeta humorista o verso das reich ist eine republik; o im- 
perio e uma republica. 

— 0 Imperio logo, nao existia nos tempos de Augusto? 
—■ pode-se observar neste ponto. 

Para responder a esta observa?ao e precise voltar ainda 
sobre o sentido que tern e que nos queremos dar a esta 
palavra. Si por imperio entendemos o que a palavra sig- 
nificava desde os primeiros tempos, isto e. autoridade, man- 
do militar, ele existia; mas nao tem com o nosso assunto 
nenhuma relacao. Si por imperio entendemos poder uni- 
tario, como se entende ainda hoje vulgarmente, poder reu- 
nido nas maos de uma pessoa unica com forma monar- 
quica, podemos afirmar resolutamente que nao existia, e que 
demorou muito ainda antes de existir, continuando, os que 
modernamente chamamos de imperadores, a ser conhecidos 
pelos historiadores seus contemporaneos como Cesares, 
como Augustos, ate como Divos, como faz Suetonio, que sem- 
pre fala em Divus Augustus, Divus Tiberius, e nunca em 
Imperator Augustus e Imnerator Tiberius; apesar destes 
ja terem autoridade absoluta e verdadeiramente monar- 
quica; mas conservando-se as formas republicanas, com o 
Senado e as outras instituicoes proprias da Republica. Nos 
tempos de Vespasiano ainda se conservava no Senado — 
pclo men os pro-forma — a verdadeira e unica fonte do po- 
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der, que era transmitido aos imperadores, como consta pela 
lex de imperio Vespasiani, segundo a qual se concedem a esse 
imperador poderes como foram concedldos ao divo Augusto, 
note-se bem, ao divo Augusto, e nao ao imperador Augusto. 

Mas si por imperio entendemos aquela autoridade que 
uao se restringe a uma pessoa, mas estende-se a todo o mun- 
do antigo e reside em toda a cidade eterua, no poder que 
esta cidade exerce sobre todos os paises conquistados, neste 
caso a coisa muda completamente de aspecto, e sem hesi- 
ta^ao podemos afirmar que o imperio nos tempos de Au- 
gusto ja existia, nao so, mas que ja existia desde muito 
antes. O imperio comecou no dia em que Roma estendeu 
o seu poderio fora das primitivas muralhas quadradas le- 
vantadas por Romulo, levando a toda parte a forga das suas 
armas e a ordem do seu direito, permeando os povos con- 
quistados com uma nova civilizacao, nue devia veneer os 
seculos e triunfar sobre os homens e as coisas, "E nella faus- 
ta sorte e nella ria", como diz o poeta da dor. Giacomo Leo- 
pardi. 

Fustel de Coulanges coloca a formagao do imperio no 
periodo que corre entre os anos 350 e 140 antes de Cristo. 
O periodo da formagao do imperio e muito mais amplo, 
nao somente porque as conquistas come^am muito antes e 
acabam muito depois; mas sobretudo porque o imperio nao 
e somente obra de conquista, mas obra de penetracao poli- 
lica, linguistica e moral, obra de assimila^ao e de conviccao, 
de unidade etnica e intelectual, que infunde nos povos a cer- 
teza de que o imperio de Roma e coisa mais que humana e 
tern em si algo de fatal e de indeprecavel, sobretudo algo de 
universal. 

A universalidade do Imperio de Roma nao existia so- 
mente no espaco, que compreendia fodo o mundo civilizado 
daquela epoca, mas tambem no tempo. Apesar dos maus 
sucessores de Augusto, que, feitas raras excecoes, formam 
uma escala decrescente, o nome e a forga moral do Imperio 
seguiu um caminho oposto ao valor dos seus titulares. E 
ate quando, em 476, um Rei barbaro, conquistada a Italia 
pelas armas, declarou morto o Imperio de Ocidente, na mes- 
ma certidao de obito, sentiu a necessidade e a oportunidade 
— tanta era ainda a for^a moral e o respeito que incutia 
tambem nos barbaros a institui§ao imperial — de prestar 
bomenagem ao Imperio, declarando que ele ocupava o reino 
unicamenfe em nome dos seus exercitos. Odoacre, de fato, 
nao vestiu a piirpura imperial, nem a entregou a outros. 
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Satisfeito do titulo de Patricio, como fizeram outros reis 
barbaros, pediu a confirmagao da usurpagao e do titulo que 
se arrogara, ao Imperador do Oriente residente em Constan- 
tinopla, como ao unico e verdadeiro August©; o que equiva- 
lia a reconhecer como unica e suurema autoridade o repre- 
sentante do Imperio romano, que transportara a sua sede as 
plagas orientals, donde primeiramente partira com Eneias, 
segundo a tradigao, "Contra il corso del ciel, ch'ella seguio 
— Dietro all'antico che Lavinia tolse", como diz Dante. 

O Imperio verdadeiro, porem, desaparecera. O Impe- 
rio bizantino, que sobreviveu quasi dez seculos ao de Roma, 
nao teve e nao podia ter nada de comum com a instituigao 
romana; porque ele nao era o imperio dos Cesares e dos 
Augustus, mas o imperio oriental, mais proximo ao que 
ideara Antonio sob a sugestao de Cleopatra, que o iniciado 
em Roma pelo genio de Augusto. 

Foram feitas numerosas tentativas de ressurrei^ao, mas 
sempre inutilmente. Ha mortos de uma grandeza tal, que 
impossivel e absurda se torna qualquer veleidade de ressur- 
rei^ao. Podem-se imitar, nao reproduzir. Quando ruiu o 
famoso campanario de Veneza foi aberto um inquerito en- 
tre os intelectuais sobre si se devia reconstruir aquele monu- 
mento glorioso, admirado pelo mundo inteiro. Entre as 
numerosas respostas despertou grande interesse a do poeta 
Josue Carducci, que num telegrama ultra-laconico respondia 
simplesmente: Nao. Perguntado sobre o que pretendia di- 
zer com aquele nao tao absolute, acrescentava: Porque 
pode-se reconstruir materialmente o monumento ruido; mas 
o que nunca se Ihe podera dar e a alma que com ele morreu 
eternamente. 

Outras formas, outras glorias, outras grandezas nasce- 
ram, estao nascendo, nascerao. Para estas a nossa ativfdade, 
os nossos entusiasmos. Para o passado a nossa admiracao 
o a merecida apoteose. 





Ill - A Cidade de Roma 

Urbem, quam dicunt Romam, Meliboee, putavi 
Stultus ego huic nostrae similem, quo saepe solemus 
Pastores ovium teneros depellere fetus. 

"Tolo que eu fui, oh Melibeu, julgando a cidade que cha- 
mam de Roma, parecida com esta nossa, a qual nos pastores 
costumamos levar as tenras crias das ovelhas"; dizia Vir- 
gilio, ocultando-se sob os trajes de pastor. E acrescentava: 

Verum haec tantum alias inter caput extulit urbes 
Quantum lenta solent inter viburna cupressi. 

"Mas esta levanta a cabeca entre as outras cidades, 
tanto quanto os ciprestes o levantam entre os flexiveis vi- 
mes". 

fistes versos escrevia Virgilio no ano 41 a.C., comparan- 
do Roma com a sua cidade natal, Mantua. 

Sete seculos decorreram desde que um grupo de pasto- 
res levantavam sobre o Palatino um grupo de pobres chou- 
panas cobertas de pallia, que, pela forma trapezoidal da 
colina, foi mais tarde chamada de cidade quadrada. As chou- 
panas primitivas acompanharam o desenvolvimento do povo 
que os habitava, e enquanto os Romanos estendiam o seu 
poder sobre o raundo. a pequena aldeia se tornava a cidade 
que tanto pasmo despertava em Virgilio no ano 41; isto e, 
quando Augusto tinba somente 22 anos e estava ainda tao 
longe da grandeza a uue devia chegar e que devia permitir- 
Ihe reformar ex imis a cidade, ja grande naquele tempo e 
que com ele e com os sens sucessores devia tornar-se o sim- 
bolo mais completo da grandeza antiga, da cidade caput 
mundi, da cidade eterna. Existiam ja naquela epoca cida- 
des que tinhara extensao igual e ate maior que a de Roma, 
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como Alexandria e Antioquia; existiram mais tarde e exis- 
tem atualmente cidades que a superaram de muito, como 
Paris, Londres, New York e outras. Nunca, porem, na anti- 
guidade ou nos tempos modernos se viu uma cidade ocupar 
lugar tao eminente e dominador, representar um papel tao 
relevante e exercer tanta influencia sobre o mundo contem- 
poraneo; nunca se viu uma capital centralizar e resumir em 
si nao somente o poder politico e a vida economica, mas o 
proprio espirito de uma domina^ao tao vasta e de um impe- 
rio compreendendo tao numerosos e diferentes povos, como 
fez Roma nos ultimos seculos da Republica e nos primeiros 
do Imperio. 

Como todas as grandes cidades, Roma nao foi construida 
de uma vez e em um so dia. As duas grandes transforma- 
coes a que esteve sujeita, foram devidas a duas grandes 
catastrofes; mna anterior e outra posterior a August©: o in- 
cendio dos Gauleses do ano 391 a. C. e o incendio de Nero 
do ano 64 da nossa era. Ate os tempos do segundo incen- 
dio Roma, apesar da sua grandeza. nao era ainda o que se 
pode dizer uma bela cidade. Devido a pressa com que fora 
reconstruida depois da destruigao a que a submeteram os 
Gauleses, faltava-lhe ordem e simetria, tendo cada um cons- 
truido a seu capricho, no ponto que mais Ihe agradava, fre- 
quentemente invadindo ate o terreno do vizinho. O que foi 
respeitado nao somente nessa ocasiao, mas sempre, como 
prescrigao religiosa e juridica. foi o pomoerium, zona de 
lerritorio contiguo as muralhas que circundavam a cidade, 
do lado interno como do externo; limitada no comedo ao 
Palatino. e estendida por Servio Tulio as outras colinas; sen- 
do a violacao deste territorio punida com a morte. Na ci- 
dade reconstruida depois da invasao gaulesa, logo, nao ha- 
via senao quarteiroes irregulares. ruas estreitas e tortuosas 
numa grande confusao de casas altas, com telhados de ta- 
buas, que davam a cidade um aspecto ainda mais triste e 
sombrio. como ja dizia Cicero e como afirmava Plinio, o 
Velho. Quando, nos ultimos tempos da Repfiblica, Roma ja 
tinha conquistado toda a regiao mediterr^nea, apesar da sua 
imensa populagao, era, em fato de edilicia, muito inferior a 
outras cidades italianas, especialmente a Capua, que Cicero 
considera como um perigo para a capital da Republica. 

Os progressos e embelezamentos da cidade, de que falam 
Cicero e Seneca; aqueles mesmos promovidos por Augusto, 
na maior parte referem-se a edificios publicos, que so leve- 
mente modificaram o con junto da metropole, pelo que diz 
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respeito ao tra<?ado das ruas e das casas particulares. Ainda 
nos tempos de Tiberio. de fato, lamentava-se a excessiva 
altura das casas e a estreiteza das ruas, como tambem os 
perigos devidos ao facil desmoronamento em caso de incen- 
dio, para os que procuravam fugir as chamas. fiste fato 
serve para explicar a facilidade com que o fogo se comuni- 
cou de uma a outra casa. de um a outro quarteirao ua oca- 
siao do incendio atribuido a Nero, que destruiu a maior 
parte da cidade. A causa deste excess© de altura das casas 
deve-se procurar na escassez dos terrenos e nos altos pre- 
cos por que eram vendidos; coisa que acontece tambem nas 
grandes cidades modernas, e que justifica os arranhaceus 
que invadem as grandes metropoles. 

Essa altura, que espantava os antigos Romanes, foi li- 
mitada primeiro por Augusto, que, segundo Strabao, estabe- 
leceu um maximo de 70 pes, correspondentes a 20m,60, per- 
mitindo, porem, para as dependencias interiores uma eleva- 
cao superior, licenga de que os proprietarios nao deixaram 
de aproveitar. Nero reduziu ainda este limite, e Trajano 
acabou por fixa-lo em 60 pes, isto e 17m,70, sendo o pe ro- 
mano de 0,m295 e meio. A primeira dessas elevagoes nao 
dava mais do que quatro andares, mais uma sobreloja. Mas 
em Roma um apartamento no terceiro andar ja assustava a 
gente: "et scalis hahito tribus, sed altis", diz Marcial para 
dissuadir o importune que Ihe pedia o livro dos epigramas 
emprestado, em vez de compra-lo: "e moro no terceiro an- 
dar. mas muito alto". No quarto moravam somente os po- 
bres. em certas aguas furtadas, onde, ao dizer de Juvenal, 
punham os ovos as pombas: molles uhi reddunt ova colum* 
bae. 

O que devia dar a essas casas uma aparencia mais alia 
do que eram na realidade, era a estreiteza das ruas e a sua 
tortuosidade. A configura^ao natural do solo, com a sua 
alterna^ao ininterrupta de barrancos e de colinas, constituira 
em toda parte obstaculo ao estabelecimento de ruas direitas, 
compridas e de largura suficiente; ainda mais que as bai- 
xas eram geralmente ocupadas por pragas e mercados, pas- 
seios, jardins e outros logradouros piiblicos. Muito raras 
deviam ser as excegoes, como a Alta Semita. a rua Alta, que 
provavelmente corria na diregao da moderna rua de Porta 
Pia. e a via Lata. rua Larga, que devia igualar em largura 
o moderno Corso. 

A arquitetura da capital do Imperio. alias, contrastava 
com a moderna em muitos outros particulares: os frequentes 
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desvlos da linha reta em muitas fachadas das casas, as 
janclas isoladas ou abcrtas irreoularmentc nos andares supe- 
riores, a desi^uaidade de altura nas dive.rsas partes do mes- 
mo corpo de casa. e sobretudo o .^rande numero de constru- 
cdes atiessorias esiabelecidas aos lados, ou na frentc das ca- 
sas, quo restringiam a vista exatamente nas ruas mais fre- 
quentadas e animadas. 0 andar terreo nao tinha portas ou 
janelas abertas do lado da rua; somente onde havia arcadas 
e porticos o comercio varegista achava lojas para se esta- 
helecer; mas somente nas grandes ruas havia porticos. Em 
toda parte, alias, lavernas, boticas. lojas de fazenda, ofici- 
nas e vendas de bebidas ocupavam quiosques que atravanca- 
vam a rua; pelo que, com o movimento incessante e tumul- 
tuoso da multidao nas ruas de Roma, os inconvenientes de- 
vidos a essas lojinhas eram as vezes tais, que se tornava 
urgente providenciar. Roma inteira parecia, antes era, no 
dizer de Marcial, uma imcnsa taverna, nuper magna ta- 
berna fuit, onde bufarinheiros e mercieiros de toda especie, 
acougueiros, taverueiros e barbeiros se tiUham de tal modo 
apossado da rua, que encobriam e entulhavam em toda 
parte o solo e a entrada das habitaQoes particulares. Tas- 
cas enfumaradas e sujas ocupavam estas ruas em quasi toda 
a sua largura, e o pretor. como o mais humilde dos tran- 
seuntes era obrigado a caminliar na sujeira que tudo entu- 
Ihava. 

Roma, embora sua ])ostura e suas ruas muito deixas- 
sem a desejar, era contudo uma cidade sem igual. 0 que 
nela impressionava sobretudo e impunha-se a admiracao 
era o movimento tumultuoso, confuso e continuo de uma 
imensa populagao vinda de todos os paises do mundo an- 
tigo, o espetaculo deslumbrante. o alarido ensurdecedor desse 
ajuntamento universal, a grandiosidade, o esplendor e o 
grande numero dos edificios publicos e estabelecimentos de 
toda especie, como a vastidao da cidade. 0 visitante. olhando 
em redor do alto do Capitolio, via aos sens pes um dedalo 
de construcoes magnificas, de palacios e monumentos de 
toda especie, espalhados entre casas que se extendiam a 
perder de vista, por montes e por vales, sobre um espaco 
de muitas milhas. A exlensao que hoje se ve toda coberta 
de ruin as na direcao dos monies Albanos, era naquele tem- 
po uma planicie coberta de casas e cntrecortada de ruas 
cheias de povo e de vida, A cidade nao tinha limites bem 
definidos, mas de todos os lados invadia o campo, como as 
grandes metropoles modernas se espalham em numerosos 
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suburbios e vilas que a circundam de todos os lados, per- 
dendo-se nas construcoes novas de esplendidas moradias, 
circundadas de jardins, de templos, de monumentos, cujos 
pinaculos, fachadas e cupulas cortavam o ar na luminosi- 
dade resplandescente de um cen crisialino, sobre o fundo 
verde dos bosques e dos parques espalhados em toda parte. 

Strabao descreveu o imponente aspecto da cidade de 
marmore deixada por Augusto para lestemunbar o bniho 
do sen governo. A vasta planicie banhada por tres lados 
pelo rio, cuja superfxcie oferecia campo livre a circulacao 
dos numerosos carros, e dos cavaleiros, misturados com 
inumeraveis pedestres que iam, voltavam e se entregavam 
a toda especie de exercicios corporals, o tapete de relva 
scmpre verde, a soberba moldura de ediflcios publicos e 
de monumentos, um labirinto de porticos com uma mull 
dao de colunas. de cupulas e de fastigios entremeados pela 
folhagem dos bosques e das avenidas; depois, como fundo 
do quadro para coroar o horizonte, os cumes e os declives 
das colinas que se elevam como um anfiteatro sobre a mar- 
gem oposta do rio que corre aos seus pes, todo esse con- 
junto formava um espetaculo, de que os olhos nao se afas- 
tavam senao com pena, e depois do qual a cidade parecia 
nao devesse mais oferecer senao um interesse secundario. 
Mas uma vez dentro dela, passa-se ainda de surpresa em 
surpresa, a vista dos grandes palacios que se sucediam, dos 
ricos templos. do Capitolio com as suas construcoes monu- 
mentais, do Palatino ou da colunata de Livia, e fica-se quas' 
a olvidar todo o restante. "Tal e —- diz Strabao, tornado de 
admiracao pela cidade descrita — a cidade de Roma". O 
que pereceu destas maravilhas pelos mcendios que se de- 
ram nos reinados de Nero e de Tito, foi brevemente recons- 
truido ou substituido por obras ainda mais ricas e magni- 
ficas. de modo que o numero dos edificios e estabeleci- 
mentos publicos. aumentando continuamente pelas constru- 
coes novas, foi-se tornando cada dia maior. 

Nao era, porem. sdmente o esplendor incomparavel das 
suas pracas e dos seus edificios publicos. que fazia de Roma 
uma cidade maravilhosa. Outros e mais interessantes es- 
petaculos ofereciam a cada passo novas atracoes. Em toda 
parte a artc antiga e moderna espalbara as suas obras e 
prodigalizara os seus ornamentos. Os porticos e os tem- 
plos eram abrilhantados por pinturas dos mais afamados 
artistas; as pragas, as ruas. os edificios publicos e particu- 
lares cstavam cbeios de estatuas de. bronze e de marmore. 
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Os palacios erani quasi sempre circundados por vastos par- 
ques com magnificas arvores antigas, nas quais aves man- 
sinhas cantavam vario carmine, no dizer de Rutilio Numan- 
ciano. As colinas dos arredores eram cobertas de jardins, 
na maior parte dos quais havia passeios abertos ao piiblico. 

Mas o melhor enfeite de Roma antiga eram as suas obras 
hidraulicas, tao notaveis pelo seu niimero e pela sua beleza. 
As nascentes das montanhas, levadas para a Metropole na 
distancia de muitas milhas, por meio de canais subterra- 
neos, ou de aquedutos pensiles, espalhavam-se em toda par- 
te com doce murmurio de grutas artificiais e de fontes ar- 
tisticas, que refrescavam e purificavam o ar quente do ve- 
rao. ao mesmo tempo que serviam a matar a sede: Frigidus 
aestiuas hie temperat halitus auras — Innocuamque leval 
purior unda sitim. diz ainda o nosso poeta: "um fresco so- 
pro tempera os calores estivais e uma agua purissima mata 
brandamente a sede. Frontino, na sua obra De aquis urbis 
Romae, conta, entre outras, trinta e nove fontes artisticas. 
ou castelos de agua, munera. como diziam os Romanes, a 
mais grandiosa das quais era a famosa meta sudans. Diz-se 
que so Agripa, durante o periodo da sua edilidade, estabe- 
leceu ate setecentos chafarizes de agua com tanque (lacus); 
enquanto oufros fazem mengao de mil, trezentos e cincoenta 
e dois. 

O trafico com o mundo inteiro oferecia a Roma outra 
tonte de espetaculo inesgotavel, que variava de dia a dia. 
Acumulavam-se nos armazens, nas boticas e nos quiosques 
dessa cidade, os produtos mais raros e mais preciosos dos 
paises mais longinquos, como as mais belas e prodigiosas 
obras da industria e da arte de todos os povos. Em Roma 
podiam-se examinar descansadamente as mercadorias do 
mundo inteiro. Plinio chama o Tibre de rerum in toto orbe 
nascentium mercator placidissimus, mercador placidissimo 
das coisas que nascem em todo o mundo. Ai chegavam, de 
fato, as las da Espanha e a seda da China, o vidro colo- 
rido e artisticamente trabalhado, fazendas finissimas de 
Alexandria, o vinho e as ostras das ilhas gregas, os peixes 
do Mar Negro e os queijos dos Alpes. Havia em Roma de- 
positos com sortimentos completes das ervas medicinais da 
Sicilia e da Africa, especiarias e incensos da Arabia, perolas 
do Mar Vermelho e dos bancos do golfo Persico, como de 
diamantes das minas da India, marmores de cor extraidos 
em grandes blocos das montanhas da Asia Menor e madei- 
ras cheias de magnificas veias para os mais preciosos traba- 
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Ihos de ebanistaria. provenientes dos raontes atlanticos. Os 
melhores negocios achavam-se no mercado chamado de 
Septa, lugar fechado. Ai a gente rica ia prover-se de belos 
escravos, de moveis de luxo, de toda especie de objetos de 
madeiras finas, de marfim, de bronze on de cobre de Co- 
rinto, de estatuas gregas, de ta^as antigas artisticamente 
trabalhadas, de cristais, baixelas e utensilios de toda quali- 
dade. 

A Via Sacra era o centro dos ourives e dos joalheiros. 
O maior deposito de mercadorias do Egito e da Arabia 
achava-se no forum da Paz, o deposito principal de sedas, 
perfumes e drogas encontrava-se na rua dos Toscanos, vicus 
Tuscus, e sob os porticos do circus maximus* 

Para bem avaliar estes elogios, que alguem poderia jul- 
gar excessivos. e bom lembrar que nao sao de um postero, 
entusiasmado pelas lembrangas de tamanha grandeza como 
foi a de Roma, mas que foram emitidos por um contempo- 
raneo, por um Grego, que em materia de beleza e de arte 
podia ser mestre, por Aristides, que no seu Encomium Ro- 
mae nao duvida em concluir: "Em suma, tudo o que o co- 
mercio e a navegacao podiam prover, a agricultura e as 
minas produzir, tudo o que nascia e crescia sobre a terra, 
as industrias e as artes creavam e forneciam, tudo isso con- 
fluia e encontrava-se no mercado de Roma". Tudo, por- 
tanto, concorria para fazer dessa cidade o centro da domi- 
nacao do mundo e de um imperio universal, que ai se podia 
ver de relance, como do alto de um observatorio. 

Tambem tudo o que se descobria de extraordinario 
quanto a curiosidades naturais. era enviado para Roma, 
onde era exposto ao publico. Ja desde os tempos da Repu- 
blica havia o uso destas exposicoes em ocasiao de triunfos 
ou de festas publicas. Pompeu, no triunfo celebrado pela 
vitoria sobre Mitridate. mandara expor uma arvore de eba- 
no. ate entao desconhecida em Roma, como diz Plinio; e, 
depois dele, arvores exoticas e raras figuraram frequente- 
mente nos prestitos dos triunfadores. Os templos eram 
muitas vezes transformados em museus, onde o povo podia 
admirar os objetos raros e curiosos que eram enviados de 
todas as partes do mundo e que os Romanos qualificavam 
de miracula: como aconteceu com a ossada de algum ani- 
mal gigantesco prehistorico. que a credulidade do povo jul- 
gou reliquias dos antigos herois da mitologia. 

Alem das feras, que serviam para os combates nos cir- 
cos, August© gostava muito de animals raros e curiosos, que 



— 46 — 

O'ie mandava vir do longe, e que nao deixava de expor ao 
publico, como acouteceu com uma serpente, longa cincocnta 
covados, que fez expor no comicio, um rinoceronte, que co- 
locou no septa e um tigre, que apareceu na cena de um 
teatro. 

O gosto polas cousas monstruosas. que ia aumentando 
com o progresso da corrupgao nesta sociedade de decaden- 
tes, nunca foi levado tao longe como enlre os Romanes. As 
(ieformidades fisicas que se manifestam de vez em quando 
na especie luimana. eram as que mais excitavam a curiosi- 
dade. Andes, gigantes, idiotas, ermafroditas eram procura- 
dos em Roma, especialmente pelos ricos que, com refinada, 
perversao apreciavara esses tristes espetaculos. Houve ate 
em Roma um mercado de abortos. Augusto expos ao pu- 
blico um rapaz que nao chegava a dois pes de altura e pe- 
sava somente 17 libras, mas que, em compensacao, tinha 
uma voz baritonal como a de Tita Rufo. Entre os presen- 
tes que Artabano. rei dos Partos. fez a Tiberio, bavia um 
judeu alto 7 covados, e durante n reinado de Claudio mos- 
trava-se um gigante arabe de 9 pes romanos de estatura. A 
admiracao por estes monstros chegava ate a conservar cui- 
dadosamente os seus restos mortals. Plinio conta ter visto 
cadaveres de andes fechados em vasos. e nos jardins de Sa- 
liistio via-se um tumulo com os restos mortals do casal gi- 
gantesco de Posiao e Secundilha. que viveram no tempo dc 
Augusto. Na ano 61 da nossa era foi enviada a Nero, uma 
crianca de quatro cabeQas com os restantcs membros nor- 
mals. Lembra-se tambem que comildes famosos alegravam 
a cdrte e a cidade com o espetaculo da sua voracidade. 

Nao faltavam em Roma os que exploravam a tolice c a 
credulidade do vulgo. O homem selvagem, monstros ver- 
dadeiros ou fingidos, nos quais a supersti^ao dos tempos 
reconhecia seres fabnlosos da antiga mitologia. eram bas- 
tante comuns. De Olisipo foi enviada a Tiberio a noticia 
de que ai fora constadada, na borda do mar. a presenca de 
um tritao e a agonia de uma nereida. Pausania afirma ter 
visto com os seus olhos um tritao de pelo verde e o corpo 
coberto de escamas de peixe. Dizia-se que um hipocentau- 
ro fora preso nas montanhas da Arabia; mas que nao con- 
seguindo mante-lo vivo, fora coberto de mel e enviado para 
o Egilo, 

Nao se pense que estes eram os unices espetaculos que 
deleitavam o povo romano. Outros havia, que ofereciam 
atracoes de ordem muito superior a gente culta e a quantos 
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conservaram o gosto das letras, das artes e das ciencias. 
Artistas de todos os paises e de todo genero. arquitetos, es- 
cultores, pintores, musicistas, canlores. tocadores de flauta 
c de citara acorriani a Roma, campo onde podiam desen- 
volver as suas aptidoes e os seus talentos, expor as suas 
obras ou concorrer a coroa nos concursos romanos, como o 
Agon actiacus et Capitolinus. Com eles tambem vinha 
grande numero de poetas, oradores, filosofos, retoricos, sofis- 
tas e sabios da Grecia, de Tarso e sobretudo de Alexandria. 
Nas salas e nas galerias de numerosas bibliotecas, o amador 
das ciencias. das letras e das artes podia facilmente satisfa- 
zer os seus gostos entre milheiros de rolos de pergaminhos e 
de papiros; ao mesmo tempo que nos circulos de sabios que 
trequentavam estes lugares. encontrava-se toda especie de 
estimulo e de encorajamento. 

As termas. cujas numerosas divisoes, desde a bacia de 
natacao ate as estufas, ofereciam, em todas as estacoes do 
ano, banhos de toda especie para milhares de banhistas, 
com lugares reservados, de um esplendor mais que real, pe- 
los exercicios ginasticos, pela conversacao e pelas distra- 
coes que ofereciam. eram muito frequentadas. As termas 
eram edificios de estilo elegante e grandioso, onde o sim- 
ples popular podia recrear-se e divertir-se a vontade. Os 
mais notaveis espetaculos, porem, desta cidade encantadora 
eram as representaQoes. os jogos e os combates, da cena, do 
circo e da arena. Ai todas as fantasias da imaginacao mais 
delirante transformavam-se em atordoantes realidades. 

Quanto mais Roma se tornava o centro do mundo da- 
cjuela epoca, tantn mais crescia o ajuntamento de. todas as 
tja^oes. Ja Cicero chamava Roma de cidade universal, ci- 
vitas ex nationum conventu constituta. Mas a grande imi- 
^ragao das provincias so comegou depois do fim da Repu- 
jlica. Roma, entao, tomou verdadeiramente o carater de 
ndade comum a todos os povos, resumo, epitome do mundo. 
E o que aumentava ainda mais o movimento, sempre gran- 
Je da cidade. era o concurso dos estrangeiros, que. sobrc- 
udo na ocasiao dos grandes espetaculos, chegava a pro- 
jorpoes verdadeiramente excepcionais. Falando das nau- 
naquias do reinado de Augusto, Ovidio escreve na Ars 
imandi; 

Nempe ab utroque mari iuvenes, utroque puellae 
Venere, atque ingens orbis in urbe fuit. 

(Pois de urn e de outro mar vieram mo?os e mogas, e 
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o imeuso orbe veiu a urbe): traduzo ao pe da letra, para 
manter a aliteragao tao do gosto dos Romanes. 

Roma, deste modo, teve o privilegio de exercer atra^ao 
irresistivel sobre as lendeucias mais marcadas, como sobre 
as mais profundas paixoes. Numerosas linguas zumbiam 
ao ouvido dos transeuntes, tipos de todas as racas e de todas 
as cores, costumes de todos os povos apareciam misturados. 
Aqui, os elefantes da casa imperial eram conduzidos por 
escravos pretos; acola, galopava um esquadrao de louros 
alemaes, pertencentes a guarda imperial, cobertos de armas 
resplandescentes. Egipcios de cabeqa raspada e cobertos de 
longos roupoes de linho carregavam, em procissao, a deusa 
Isis. Atras de um sabio grego, vinha um moco Indu com 
uma bracada de rolos de pergaminhos. No ano 19 chegou 
uma embaixada Indiana que trazia os primeiros tigres apa- 
recidos em Roma. Filhos de principes orientais, com a ca- 
beca coberta de altas carapu^as, vestindo roupas amplas de 
fazenda de cores variadissimas, atravessavam silenciosa- 
mente, com as pessoas do seu sequito, a multidao que se Ihes 
aglomerava em redor. Diao Cassio refere que, diante de 
tantas magnificencias, o chefe bretao Caractaco, levado a 
Roma, prisioneiro, se pos a gritar: Como e possivel que vos, 
Romanos, possuindo coisas tao grandes e tao belas, cobiceis 
as nossas pobres choupanas? 

Nao dispondo de dados exatos relativamente a popula- 
Qao de Roma, devemos nos contentar com algarismos apro- 
ximados, que estao, contudo, sujeitos a grandes variacoes 
de um auior para outro. Com muita probabilidade, pode-se 
admitir que, depois de Augusto, a popula^ao de Roma atin- 
gia, mais ou menos, a cifra de milhao e meio. de habitan- 
tes, embora alguns estudiosos a elevem ate a tres e a quatro 
milhoes. O criterio de maior probabilidade, para estabele- 
cer o oumero de habitantes de uma cidade, e o do consurao 
do trigo. Ora, segundo o historiador judeu Josefo Flavio, o 
consume do trigo em Roma subia a sessenta milhoes de 
modios, e calculando-se o consume de quarenta modios anu- 
ais por cabega, compreendidas as mulheres e as crian^as, 
teriamos exatamente um milhao e meio de habitantes. 

A classe mais elevada e o baixo povo, embora colo- 
cados nos dois extremes, eram os que tiravam as maiores 
vantagens da cidade; os primeiros, porque podiam gozar de 
todos os divertimentos, de todas as distragoes e do conforto 
que oferece uma grande urbe; os outros, porque viviam a 
custa do Gstado, pelos donativos de que ja falamos. As di- 
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ficuldades ficavam para as classes medias, para as que de- 
viam viver do proprio trabalho e da propria producao. 0 
pre^o elevadissimo da vida e o de todos os objetos de pri- 
raeira uecessidade estavaro em pleno contraste com a vida 
'barata das provincias, onde os pre^os erara baixissimos. 
Marcial pinta este contraste em dois versos; 

Egisti vitam semper. Line, municipalem. 
Qua nihil omnino vilius esse potest. 

(Passastes sempre uma vida municipal, oh Lino, e dela 
nada absolutamente ha de mais barato). Desde os tempos 
de Cesar, os alugueis em Roma subiram ao quadruple do 
que se pagava em qualquer outra cidade da Italia. Juve- 
nal diz que em Frosino (Frosinone) ou em Sora podia-se 
comprar casa com jardim pelo pre^o que, em Roma, se 
pagava de aluguel anual por um miseravel apartamento. Si 
a isso acrescentarmos as exigencias da vida de cidade, aque- 
le luxo, on pelo menos, aquela exterioridade a que esta su- 
jeita tambem a classe media, que deve salvar. como se diz, 
as aparencias, compreende-se facilmente como os verdadei- 
ros pobres nao fossem os pobres, mas o termo medio, sobre- 
tudo os funcionarios e pequenos proprietarios. obrigados a 
sair de toga, enquanto, em casa, Ihes faltava o indispensavel. 
Havia muito daquilo que os franceses chamam de misire 
doree e as falencias estavam na ordem do dia. 

Alarido e tumultos nao escasseavam em Roma. Hora- 
cio ja se queixava desse barulho incessante de dia e de noite, 
como do movimento continuo que atravancava as ruas, pre- 
ferindo fugir deste mar em continua tempestade para a tran- 
quilidade dos seus montes sabinos; Scriptorum chorus om- 
nis amat nemus et fugit urbes, diz, depois de ter descrito 
a agitacao e o rumor da cidade. Desde os primeiros albo- 
res, os padeiros iam apregoando os seus paes; depois os me- 
ninos das escolas come?avam em coro, sob a diregao do 
tudismagister, a soletrar as suas lieoes, enquanto serras e 
machados punham-se em movimento. Garros de toda espe- 
cie e animais carregados de mercadorias passavam. guiados 
pelos seus almocreves. e interrompiam o transito. com gran- 
de satisfa<?ao dos ratoneiros. que aproveitayam a confusao 
para mais facilmente fazer os seus trabalhinhos. Mascates 
e mercadores ambulantes apregoavam com grandes gritos 
as suas mercadorias, enquanto dos templos saiam cantos de 
devoQao em todas as linguas e em todos os ritoa. 

3616 — 4 
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fiste barulho nao cessava uem mesmo durante a noite. 
Nas grandes casas dos ricos. onde os quartos para dormir 
estavam no interior, podiam-se dormir sonns tranquilos; 
mas, nas casas dos pobres ou nas hospedarias, cujos quartos 
geralmente davam para as ruas. o sono nao era assim facil. 
O movimento dos carros, aos quais era proibido o trafego 
durante o dia, perturbava sobremodo a tranquilidade pu- 
blica, especialmente com os bruscos movimentos das esqui- 
nas estreitas e de passagem dificil. Havia, alem disso, o 
rumor que faziam os soldados e os vagabundos que, em gru- 
pos, infestavam as ruas. como as serenatas dos namorados 
que invocavam os favores das suas belas, quando nao ten- 
tavam 'ntroduzir-se junto delas pela violencia. 

Quando, afinal. casas e tavernas se fechavam e o silen- 
cio se restabelecia, as ruas tomavam um aspecto sinistro e 
tornavam-se perigosas para o viandante solitario. Grande 
era a insegurauga publica. em Roma, naquela epoca; os rou- 
bos eram comuns e os casos de pessoas assaltadas no meio 
da rua e despojadas eram muito frequentes. Razao pela 
qual nos tempos de Plinio, o Velho, fechavam-se com cai- 
xilhos pesados as janelas que davam para a rua. As portas 
das casas eram dotadas de campainhas que tocavam ao mi- 
nimo movimento. Muita gente devia temer o punhal de 
algum desses bandidos que caiam sobre Roma, cada vez 
que eram ocupadas militarmente as suas tocas nas mare- 
mas Pontinas, ou nas florestas. ao sul do Volturno. 

Outros perigos ameagavam o desgragado que voltava 
para casa nas boras mortas, guiado pela luz de um pedacp 
de vela, se tivesse a ma sorte de encontrar algum moco rico, 
voltando de uma orgia acompanhado por numerosos ami- 
gos e precedido por portadores de. tochas e lanternas. 

O infeliz era detido, chasqueado e submetido a varies 
maus tratos. entre os quais o que chamavam de sagatio, que 
consistia em faze-lo pular e atira-lo para o ar, indo cair 
sobre um pano estendido no chao. Em geral o barulho e 
as desnrdens noturuas faziam parte dos divertimentos pre- 
feridos pela mocidade rica, pelos filhos de papai, dir-se-ia 
hoje. O Digesto preve e estabelece o castigo tambem, con- 
tra um outro perigo que conria o itinerante noturnOi! e que 
se chamava deiectum effusumvc, isto e, o lango das janelas 
para a rua de vasos cheios de xnateria nao muito parecida 
com os perfumes de Coty, 

O ilustre Prefeito da nossa cidade removeu, muito acer- 
tadamente, os bondes do triangulo. Os Romanes porem. 
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ja tinham ido. neste campo, muito alera; durante os dois 
primeiros seculos do Imperio, por serem as ruas muito es- 
treitas, proibip-se a circulacao de qualquer veiculo na me- 
tropole durante de? boras, a partir do despontar do dia, 
isto e, nas boras em que era mais animado o movimento 
dos pedestres, e nao havia excecao a esta disposicao, senao 
para as carrocas que levavam materials para a construcao 
de templos ou edificios pubbcos. para as cerimonias reli- 
giosas e as pessoas sagradas que nelas tomavam parte, como 
as Yestais, os flamines. os generals vitoriosos que voltavam 
em triunfo, os carros para as corridas dos jogos piiblicos e 
poucos outros dp mesmo genero. 0 Imperador Vespasiano 
chegou ao ponto de proibir a entrada das carrocas e outros 
veiculos demasiadamente carregados. 

Um perigo ainda mais grave ameacava, em Roma, os 
habitantes das casas de aluguel, construidas com uma le- 
viandade deploravel, devido a avidez dos empreiteiros que, 
para realizarem gordos lucros expunham a populacao a 
riscos ainda maiores. As casas, assim construidas, davam 
excelentes lucros. quando tudo ia bem; mas pela frequen- 
cia dos incendios, havia perigo de perder em breve o capital 
empregado. Os empreiteiros. deste modo, tinham todo in- 
teresse em construir com o menor gasto possivel, afim de 
retirar em poucos anos, mediante alugueis elevados, o capi- 
tal acrescido de relevantes lucros. Os andares superiores 
eram exclusivamente de madeira, como indicam as palavras 
tabulata, contignationes, etc., que se encontram no Digesto. 

O estado dessas casas, assim construidas, constituia, 
portanto, um perigo continue para os moradores. "A maior 
parte das nossas infelicidades — diz Seneca — devemo-ia 
aos nossos telhados". Ate nas salas das grandes casas, or- 
nadas de elegantes pinturas, a gente permanecia com medo, 
e pronta a fugir ao minimo estalo. Uma grande parte das 
casas ameacava ruina; mas os proprietarios nao cuidavam 
dos concertos indispensaveis, ou a eles proviam insuficien- 
temente; pelo que, desde os ultimos tempos da Republica, os 
desmoronamentos, juntamente com os incendios, figuravam 
entre as maiores calamidades de Roma, A morte do filo- 
sofo Ateneu de Seleucia foi devido a um desses desmorona- 
mentos. Catulo considera, ironicamente, como uma das 
vantagens dos pobres nao estar sujeitos a essas desgra^as. 
Tanto era o medo que delas se tinba, que era isso suficiente 
para tornar desagradavel a permanencia em Roma para as 
pessoas medrosas. 
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Os incendios eram nao somente frequentes, mas apre- 
sentavam carater triplicemente funesto pelos defeitos ja in- 
dicados, isso e, pelo sistema de construgao, pela altura das 
casas e pela estreiteza das ruas. O grande numero de cons- 
trucoes acessorias e de quiosques aderentes as casas alimen- 
tavam o fogo e o propagavam com uma rapidez espantosa 
por toda a cidade. A historia de Roma e uma serie de gran- 
des incendios, cujos escombros concorrerara grandemente 
ao levantamento do solo, sob o qual se acbara atualmento 
as ruinas da cidade primitiva. 

Roma estava tambem sujeita a outros flagelos naturais, 
que se repetiam a intervalos mais ou menos breves. Os 
terremotos eram bastante frequentes, e, muitas vezes, estas 
convulsoes eram acompanhadas de inundagoes. Em ne- 
nhuma parte do seu curso o Tibre transbordava tao ampla- 
mente como em Roma; onde as aguas, especialmente na 
primavera e no outono, repelidas pelas tempestades do mar, 
inundavam toda a parte baixa da cidade. 

Vidimus flavum Tiberim retortis 
Litore etrusco violenter undis 
Ire deiectum monumenta regis 
Templaque Vestae 

canta Horacio: Vimos o louro Tibre, com as suas aguas repe- 
lidas violentamente pelo mar etrusco. ir derrubar os monu- 
mentos do rei e os templos de Vesta. 

Chegando alguma vez ate os quarteiroes mais elevados, 
as aguas arrebatavam homens e animais no seu irrefreavel 
curso. Foi assim destruida a antiga ponte de madeira, pons 
sublicius, sobre o Tibre. Dos quarteiroes subroersos nad se 
via mais que a parte superior das casas mais altas; e du- 
rante alguns dias nas ruas nao se viam mais que botes, que 
serviam para fornecer alimentos aos habitantes isolados 
pelo volume das aguas, que impediam qualquer outra for- 
ma de comunicacao. Provavelmente essas inundacoes des- 
truiam grandes provisoes de trigo, que se achava nos arma- 
zens proximos ao Tibre. Acabada a inundacao e reti- 
rando-se o rio ao seu alveo, come^ava o desmoronamento 
das casas minadas pela agua. 

Entretanto a fome, da qual Roma conheceu os horro- 
res, entrava em acao. A preocupa^ao principal dos impe- 
radores estava sobretudo em evitar os incidentes que cau- 
savam a escassez e a carestia, numa cidade cuja numerosa 
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populacao vivia unicamente dos produtos dos paises de 
alem-mar. A falta de trigo representava um dos mais gra- 
ves perigos de revolta do povo faminto, que vivia a custa 
do Estado. Durante uma carestia que se seguiu a um trans- 
bordaraento do Tibre, e que durou do ano 6 ao ano 8 da 
nossa era, o trigo subiu a precos exorbitantes. Foram ex- 
pulsos numerosos escravos e estrangeiros, para tornar a 
carestia mais suportavel, mas foram necessaries contudo 
grandes esforcos para evitar uma revolta, que ameacava a 
cidade. Outra carestia no ano 19, da qual fala Tacito, deu 
origem a uma crise do mesmo genero, e ate mais grave. 

Os germenes de epidemias destruidoras foram ai fre- 
quentes tambem, quasi inerentes ao solo, de uma notorie- 
dade proverbial pela sua insalubridade. Desde os tempos 
mais antigos os colonos desse lugar levantaram altares aos 
genios maus, que mandavam a febre. Uma atmosfera car- 
regada pesava sobre Roma, um ar viciado pelas exalacoet 
das tavernas inumeraveis, cujos vapores nauseabundos 
confundiam-se com os Turbilhoes da poeira e de outros maus 
cheiros inqualificaveis, lembrados por Marcial. No tem- 
po da Repiiblica, como no do Imperio, sucederam-se em 
Roma graves epidemias, frequentemente a breves intervalos, 
fazendo vitimas inumeraveis; como aconteceu no ano 65 da 
era presente, quando, nos poucos meses do outono, foram 
registrados mais de trinta mil mortos no obituario, que os 
Romanes chamavam de Libitina. do nome da deusa que pre- 
sidia aos funerais. 

A-pesar-de todas estas contrariedades, o povo de Roma 
•ontinuou a aumentar durante os primeiros seculos do Im- 
perio, fazendo da cidade romulea a primeira cidade do 
mundo, a Roma caput mundi, quae regit orbis frena rotun- 
di; como dizia o distico medieval, a cidade cabeca do mun- 
do que dirige os destines de todo o orbe. 





IV - A Corte Imperial 

0 estabelecimento de um chefe supremo na Repiiblica, 
como vimos, consistiu na eleva^ao de uma familia da condi- 
?ao particular, comum a todas as familias aristocraticas, 
a posigao especial que comportava o novo cargo. A forma 
primitiva da corte imperial em Roma, portanto, foi regu- 
lada sobre a constituujao de uma grande casa particular. 
Em breve, porem, esta casa comeQOu a se distinguir e a apre- 
sentar caracteristicas especiais, sobretudo por obra de Livia, 
que, ao lado de muitas e otimas qualidades, tinha, porem, 
tendencias rigorosamente aristocraticas, acompanhada nis- 
so e eneorajada pelo partido conservador, que se insinuou 
na corte, conseguindo rapidamente domina-la e amolda-la 
segundo as suas tendencias e os seus gostos, e apesar da 
resistencia de Augusto, que sinceramente pretendia refor- 
mar os costumes romanos inquinados pelo orientalismo, e 
faze-los voltar a simplicidade primitiva. 

Por sua vez, a corte nao podia deixar de influir forte- 
mente nos costumes, em virtude do espirito que sempre 
dominou nos povos, especialmente nas classes atisfocrati- 
cas, de imitar o que se faz na corte. Muitissimos usos e 
costumes extravagantes e ridiculos sao devidos a imitacao 
de gestos, as vezes casuais e involuntarios. de um soberano. 
Assim, em Roma, as ideias, os gostos, as manias dos impe- 
radores ou dos membros da sua familia eram tornados como 
padroes da moda e do bom gosfo e servilmente imitados, 
nao so em Roma, mas tambem nas provincias, onde tudo o 
que vinha dd capital era aceito como ouro de lei. fazendo-se 
assim do Imperio uma grande copia de Roma e dos seus 
costumes, ao ponto que Claudiano podia edfrtar. 

Regis ad exempla totus eomponitur orbis 

(todo o mundo vive imitando o rei). fiste espirito de imi- 
tagao^ com o tempo transforma-se em submissao ddcil e ser- 
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vil, de modo que ja Plinio, o mo^o, no panegirico de Tra- 
jano, que ele pronuncia em presenca do imperador, pode 
dizer, perante o Senado. e sem se envergonhar: "Doceis 
como somos, nos somos dirigidos pelo nosso principe para 
onde ele quer, e o acompanhamos em tudo; porque a nossa 
mais alta ambiQao e a de conseguir a sua benevolencia e 
aprovayao; coisa que em vao esperam os que nao Ihe seguem 
os costumes. A vida do imperador e como a funcao de um 
censor, mas de um censor vitalicio. E' por ele que nos nos 
orientamos. sobre as suas pegadas que nos caminhamos. sera 
precisar das suas ordens, porque e suficiente o sen exera- 
plo". 

Como estamos longe dos Cincinatos e dos Fabricios! 
As tendencias intelectuais e morais dos imperadores 

nao exerciam sobre o povo influencia menor, do que os 
costumes exteriores. O rigor mostrado por Augusto em 
materia de costumes, o respeito a moral e a religiao, torna- 
ram-se comuns entre a boa sociedade romana. mesmo entre 
os mais devassos e corruptos, os quais, em publico, se sen- 
tem no dever de se fingir moralistas. de bons costumes e 
de sentimentos religiosos. Quando Augusto come^a a pro- 
tegee as letras, todos se tornam literates ou amigos dos lite- 
ratos; "o imperador que ama a musica faz os musicistas". 
diz Plutarco; e quando e filosofo. ou simpatiza com a filo- 
sofia, a cidade enche-se de filosofos, que infestam as ruas 
e as pracas publicas, como diz argutamente Luciano, com os 
seus bordoes, as suas barbas crescidas, os seus rolos de per- 
gaminhos e capas esburacadas. 

Do mesmo modo, as iguarias preferidas pelo imperador 
tornam-se imediatamente os pratos da moda. afirma Plinio; 
houve um tempo, por exemplo, em que todos comiam enula 
campana (inula), quando Julia, filha de Augusto, fizera 
desta erva o sen regime diario; e outro, em que a procura 
de raiz de alcorovia foi extraordinaria, porque Tiberio dela 
gostava muito e cada ano mandava vir grande por^ao da 
Alemanha. 

Destarte, as tendencias e os habitos das classes supe- 
riores, as unicas das quais temos noticias de uma certa im- 
portancia, esforcavam-se por imitar os costumes da corte, 
substltuindo o espirito de bajulacao a sinceridade do cara- 
ter e a solidez das convic<j6es. 

A corte, no seu sentido mais amplo, compreendia, alem 
do pessoal numerosissimo. hierarquicamente organizado. 
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los funcionarios e dos servidores, todos aqueles que se di 
:iam amigos do Imperador. 

Nos primeiros tempos do Imperio, os imperadores, co- 
no os particulares, serviam-se dos sens escravos, ou dos 
sens libertos, nao somente para os servipos comuns; mas 
ambem para os negocios mais importantes. A razao des- 
e fato encontra-se no desejo, especialmente sob Augusto, 
ie dar a ilusao ao povo de que a casa do Imperador era uma 
:asa como todas as outras. Alem desta razao, essencial- 
nente politica, havia outra sobretudo pratica: era a maior 
•apacidade e instrucao, que ambas facilmente se encontra- 
/am entre os escravos e os libertos, gregos e orientals, al- 
'uns dos quais dispunham de solida cultura. Tal aconte- 
.•ia com Tirao. liberto de Cicero, e que deste era secretario, 
nnigo e confidente nas coisas mais intimas e delicadas. 

losses libertos chegaram a ocupar os cargos mais impor- 
antes do Estado. como seriam os modernos ministros de 
istado, ou chefe de ministerio; o ministro imperial, que 
ratava diretamente dos negocios pessoais do Imperador, 
■ompreendida a sua correspondencia, chamava-se minister 
ib epistulis: o encarregado da fazenda, do tesouro e da con- 
abilidade, a rationibus: o dos negocios internes, peticoes, 
?tc., a libellis. e outros. 

0 aumento gradual da importancia das fun^oes da corte 
; do palacio, como da consideracao que se Hies atribuia, 
^stabelece a medida do progress© e desenvolvimento do im- 
jerialismo, que, partindo do principio da conservacao das 
'ormas exteriores da Republica, acaba por se cristalizar nas 
lo absolutismo oriental. Os empregos que, no comedo, com 
\ugusto, eram. na aparencia, simples funcoes e services 
pessoais e domesticos. em breve tornaram-se alvos de gran- 
les ambigoes, para a carreira nao mais dos libertos. mas 
los proprios cavalheiros. So assim de fato, atraves uma 
onga serie de fungoes burocraticas, se chegava aos mais 
dtos graus na hierarquia imperial. 

Os antigos patricios, que nada mais tinham da prinn- 
iva dignidade e do orgulho do civis romanus, foram toman- 
io os lugares ocupados pelos libertos. E quando todos os 
mtros cargos deixaram de ser accessiveis aos libertos, ficou- 
hes sempre, como privilegio. o de grande camareiro, cubi- 
ularius, pelo qual conservavam ainda grande probabilidade 
ie chegar aos mais altos postos. A importancia que, com o 
empo, tomou este cargo foi extraordinaria. devido tambem 
i prevalencia dos usos e costumes orientais. 0 pfeposito do 
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quarto de dormir do Imperador, praepositus sacri cubiculi, 
tornou-se um dos lugares mais importantes e ambicionados, 
c mesmo depois da queda do Imperio, ficou no cerimonial 
de algumas cortes, como a de Franca, onde existia ainda as 
vesperas da revolucao. 

Foi nos paises orientals, na Grecia, na Asia Menor, na 
Siria, no Egito, que, nesse tempo, se recrutou o pessoal da 
corte imperial e da$ maiores casas romanas; enquanto os 
paises setentrionais e ocidentais davam os guardas do corpo, 
aos quais os imperadores confiavam a propria pessoa. Acon- 
tecia deste modo que, esqiiecendo 0 antigo orgulho, os Ro- 
manos entregavam os proprios negocios, e mesmo as coisas 
de maior importancia, a individuos pertencentes a povos 
pelos quais alimentaVam o maior desprezo. E isso por- 
que os orientals, sobretudo os Gregos, tinham maior argii- 
cia, maior sagacidade e versatilidade em todos os negocios. 
Juvenal, na satira III, faz um retrato do grego, tao comum 
naquela epoca em Roma, a invadir o Esquilino e o Vimi- 
nal, certo de conquistar em breve o espirito e depois a pro- 
priedade dos grandes palacios romanos. "Nada Ihe falta 
— diz o poeta — nem ibteligencia pronta, nem sagacidade, 
nem audacia desenfreiada, nem a fala pronta e mais fluen- 
te que a dos histrioes. For quanto pensas que cada um 
deles vale? For vinte, no minimo; porque de tudo ele 
entende: ele e gramatico e orador, ou si preferes, e augur 
ou mago, arquiteto, pintor, medico, acrobata". As cores da 
paleta juvenalesca estao um tanto carregadas, como sao sem- 
pre as do satirico e do caricaturista. Nao deviam, contudo, 
estar muito longe da verdade, pelo que nos dizem Tacito e 
outros escritores da epoca. 

Pior ainda era o caso, se tratando dos Sirios e dos Egip- 
cios, que ja Julio Cesar chamara de homines ingeniosissitnl 
atque acutissimi; ventosa et insolens natio, segundo Marcial, 
ou segundo um hiStoriadot augusteo, viri Oentosi, ftiribundi, 
iactantes, iniuriosi, atque adeo Vahi, liberi, etc. acrescentan- 
do a isso um fanatismo religiose dominado por toda a espe- 
cie de supersti^oes. Foi esta gente qUe introduziU, na corte, 
as fun^oes caractetisticatnente orientals, e os cargos a elas 
correspondentes, como o dS praegustator, encarregado de 
experimefttar as comidas antes de serem levadas para a 
ftiesa; inspetor de mesa e dos fticlinios, tricliniarcha; cura- 
tor ou procurator dos jogos gladiatdrios, cutator munerum; 
das ca?as, cdtatoh vfttidtiotiiiTii, das ^iguas, curator ctquarutn, 
e otttros semelhartfes, postos tiiais OU ttienos insignificantes, 
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mas que serviam aos mais astuciosos para se intrometerem 
nos segredo dos imperadores^ e captar-lhes a confianca e a 
henevolenciai E isso ia tao longe que, frequentemente, ci - 
dadaos romanos de grande valor, procuravam a amizade e 
a protecao destes intrigantes, para conseguir favores, que 
doutro modo nao toriam obtido. A um destes inspetores 
de mesa, de nome Eufemio, dirigiu-se com certeza Marcial, 
pedindo-lhe que apresentasse ao imperador o seu livro no 
momento em que os vapores do vinho o fornavam mais ale- 
gre e expansive; 

Hora libellorum decima est, Eupheme, meorum 
Temperat ambrosias cum tua cura dapes 
Tune admitte iocos  

Um destes libertos, tal Prosenes, segundo a inscricao en- 
contrada num sarcofago da via Labicana, comecou como 
cubiculario, arrumador de quarto; mas tendo conquistado 
os favores imperiais pelos seus modos alegres e chocarrei- 
ros, subiu aos mais altos cargos, como os de procurator the- 
saurOrum, ministro da fazenda; procurator pairitnonii, ad- 
ministrador do patrimonio particular do Imperador, e pro- 
curator castrensis, intendente de campo. Como estamos ven- 
do, os Chalacas nao sao uma novidade nem uma prerroga- 
tiva de D. Pedro I.; mas tern predecessores classicos. 

Augusto, que fazia ostentagao de rigorismo e de sim- 
plicidade na vida particular, mostrou-se, as vezes, contrario, 
aos exageros d'estes libertos, que, com as suas riquezas e o 
seu luxo, escandalizavam Roma, recaindo porisso o escan- 
dalo sobre a casa imperial. Mas, nas provincias, eles ti- 
nham maior liberdade, e permitiam-se toda especie de abu- 
ses e de extravagancias; como aconteceu com o Gaules Li- 
cinio, antigo escravo de Cesar, que, sob Augusto, serido pro- 
curador em Liao, exercia sobre a sua patria um poder abso- 
luto e tiranico, acumulando imensas riquezas, que o torna- 
ram proverbial, como um segundo Crasso. 0 seu mausoleu 
de marmore junto da via Salaria, um dos mais ricos da 
antiga Roma, foi objeto de um epigrama mordaz, que por 
muito tempo correu na boca de todos os Romanos. 

Marmoreo Licinius tumulo iacet, et Cato parvo, Pom- 
peius nullo. Quis putat esse deos? 

Licinio descanca num tumulo de marmore, Catao mlffl 
liimulo pobre. A Pompeu falta-lhe o tumulo. Quern acre- 
dita na existencia dos deuses? 
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Uma das razoes do grande poder de que gozavam estes 
cortezaos, vindo de condicoes infimas e, as vezes, desprezi- 
veis, como aquele Icele, favorito do Imperador em mode 
especial, individuo de antecedentes infames, que Suetonio 
diz proveniente e veteribas concubinis, estava na intimi- 
dade que eles tinham com os sens senhores e no conheci- 
mento de todos os sens segredos nem sempre confessaveis; 
muitas vezes na comparticipacao de crimes que se cometiam 
na corte. Um destes, Claudio, alcunhado de Etruscus, tal- 
vez porque de origem etrusca, morlo quasi centenario no 
ano 90 no imperio de Domiciano, entrara na corte nos ul- 
timos anos de Augusto, e servira dez imperadores, seis dos 
quais pereceram de morte violenta. Quern pode dizer o que 
sabia, o que conhecia este homem? Nem todos, porem, 
sabiam, conquistar tanta confianca para chegar a uma idade 
tao adiantada continuando nas gracas de tantos donos. A 
maior parte perecia exatamente pelo medo que incutia a 
possibilidade de se tornarem delatores dos crimes conhe- 
cidos. 

Nao eram raros os casos em que estes favoritos, apro- 
veitando a influencia que gozavam junto do imperador, pre- 
tendiam dinbeiros dos que precisavam obter empregos ou 
honras dependentes da autoridade imperial; seja falando 
diretamente ao monarca, seja fazendo chegar as maos dele 
requerimentos ou outros documentos. fiste uso creou uma 
nova fonte de lucros para os favoritos, que deste modo ar- 
rancavam dinheiro aos incautos, mesmo sem nada fazer. 
ou fingindo gozar de uma autoridade e de uma influencia 
de que na realidade nao gozavam. Muitas vezes, de fato, 
estas pretensas influencias nao eram sinao fumaca, fumi, 
como diziam desde aquele tempo. Em um dos seus morda- 
zes epigramas Marcial, dirigindo-se a um individuo honesto 
e pobre, que pretende viver em Roma, pergunta-lhe: como 
pretendes tu viver, que nao es capaz de te fazeres rufiao. 
adulador ou delator; que nao es capaz de 

Vendere nec vanos circa Palatia fumos? 

(nem vender fumaca va nos arredores do palacio imperial?) 
Raca de gente perversa, que nao desapareceu, apesar das 

perseguicoes a que foi submetida em todos os tempos, e que 
infelizmente existe ainda. As repetidas medidas tomadas 
pelos imperadores contra esse trafico de fingida influencia, 
mostram a impossibilidade de impedir a repeticao desse ge- 
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uero de abuses. Essa forma de crime generalizara-se ao 
ponto que Antonino Pio, estabeleceu, contra os que dele 
se tornavam culpados, os mais graves castigos, compreen- 
dido o suplicio da cruz, ao pe da qual se fazia grande fu- 
maca, de modo que o culpado morria sufocado, enquanto 
um heraldo, disso encarregaHo, ia repetindo em voz alta: 

"Assim perece pela fumaca, quern vendeu fumaca". 
Apesar do grande favor de que gozavam, e das suas 

imensas riquezas, esses favoritos viviam desprezados pelos 
bomens livres e dignos que ainda havia em Roma, Hora- 
cio, por exemplo, que na mocidade combatera ao lado dos 
conjurados contra Augusto, mais tarde esteve entre aqueles 
que aderiram, ou melhor se adaptaram as novas condicoes 
politicas, e sob a protecao de Mecenas, viveu em boas rela- 
^oes, com Augusto. Nunca, porem, quis fazer parte das ro- 
das que medravam a sombra da corte de Augusto, a-pesar-de 
todos os esforcos que este fez para atrai-Io a si. Conhece- 
mos de fato uma carta que Augusto escreveu a Mecenas 
pedindo-lhe Horacio: Horatium nostrum a te cupio abda- 
cere, quero roubar-te o nosso Horacio, aduzindo como pre- 
testo que precisava dele para auxilia-lo na correspondencia, 
et nos in scribendis epistolis iuvabit. Horacio, porem, nunca 
quis se imiscuir com essa canalha de cortesaos e a mensa 
vegia que Augusto the oferecia, preferiu a vida tranquila 
e a mesa sobria da sua quinta nas montanhas da Sabina. 

Depois destes grandes funcionarios, ocupavam lugar de 
destaque, na corte, os atores, os mimicos e os bailarinos, em 
geral tambem libertos. Entre muitos, sao famosos os nomes 
de Batilo, Pilade. Mnester, Paris, etc. Batilo fora liberto de 
Mecenas, mas depois da morte do seu dono passou a casa 
de Augusto; Mnester, morto no ano 48, juntamente com 
Messalina, de quern fora um dos numerosos amantes, fora 
liberto de Lepido; ao proprio Augusto pertenceu, como li- 
berto, Paris. Frequentemente estes histrioes encontravam 
os favores das matronas que frequentavam a corte. Paris, 
que reinava na cena, excitou de tal modo os ciumes de 
Domiciano, que este repudiou a mulher e mandou assassi- 
nar o pantomime. Mais de um destes "virtuoses" da dansa 
vangloriaram-se dos favores intimos de uma imperatriz. 

Nao inferior a importancia dos mimos e dos dansarinos, 
era na corte a das libertas, ou mesmo das escravas, espe- 
cialmente depois de Augusto, quando os seus sucessores ja 
tinham creado verdadeiros harens. Famosissima entre to- 
das foi a escrava Acte, pela qual Nero concebeu a paixao 
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mais sincera e duradoura da sua voluyel existencia, e da 
qual falaremos em outra palestra dedicada a este assunto. 

Sem fazer parte propriamente da corte, eram conside- 
rados como adidos a mesma os medicos, os preceptores e 
os astrologos. 

A corte possuia um verdadeiro exercito de medicos, pre- 
sidido por um protomedico, super medicos, auxiliado por 
um dccurio medicus; e isso nao dispensava o service dos 
especialistas, mesmo si estes nao pertenciam ao corpo dos 
medicos imperiais. 0 tratanaento destes medicos era mag- 
nifico, sendo muito bem recompensados pelo seu trabalho, 
recebendo, desde os tempos de Augusto, vencimentos de 
250.000 sestercios. A profissao de medico da corte ofere- 
cia, coutudo, os seus inconvenientes, e bastante graves, sen- 
do frequentemente acusados pelos seus immigos de enye- 
uenantento, ou de adulterio com as princesas, junto das 
quais tinham livre acesso, em vista da sua profissao. Pli- 
nio e Tacito lembram o medico Vecio Yalente, de Rimini, 
amante de Messalina, que tarabem foi morto com ela; e 
Eudemo, medico da nora de Tiberio, .Livia, que foi o in- 
termediario e confidente dos amores adulterines desta prin- 
cesa com Sejano, participando ele mesmo do adulterio. Su- 
mitur in conscientiam Eudemus — diz Tacito — amicus qc 
medicus Liviae, specie artis frequens secretis (6 chamado a 
fazer parte do conluio, Eudemo, amigo e medico de Livia, 
que na sua qualidade de medico, estava a par de todos os 
segredos). 

Os preceptores da familia imperial eram geralmente 
homens de grande valor. Desde os ultimos tempos da Re- 
publica, as grandes familias romanas faziam grande em- 
penho na escolha dos preceptores para a mocidade. Au- 
gusto chamou da Grecia os melhores mestres para a educa- 
gao da sua unica filha e dos seus filhos adotivos e netinhos. 
Seneca ja era senador, quando foi convidado para educar 
Nero na idade de oito anos, pelo que foi, mais tarde re- 
compensado com a morte, para mostrar como o aluno apro- 
veitara dos seus ensinamentos. O famoso retorico Teodoro 
de Gadara foi preceptor de Tiberio. 

Quando estes mestres eram solteiros, hospedavam-se, 
geralmente, no palacio imperial. Augusto, quando nomeou 
preceptor dos seus netinhos. o celebre gramatico Verrio 
Flaco, admitiu-o em sua casa juntamente com toda a sua 
escola, nao Ihe pedindo sinao o compromlsso de nao aceitar 
discipulos novos, alem dos que ja tinha, e Ihe assinou ven- 
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cimentos de 100.000 sestercios, correspondentes a trinta 
contos de reis, ao cambio antigo. 

Nao faltavam na corte os astrologos, que eram geral- 
mente gregos ou orientais, principalmente caldeus, de modo 
cfiie caldeus, na lingua latina. se tornou sinonimo de adi- 
'vinho. 

Tendo sido a astrologia causa de numerosos inconve- 
nientes, em virtude das predicoes politicas, foi repetidas 
vezes interditada e ameaQada de graves castigos; contudo 
el a continuou a ter numerosos proselitos entre os proprios 
imperadoros, e Tiberio manteve junto de si, ate a morte, o 
astrologo Trasilo. sendo ele proprio iniciado nos misterios 
dessa pretensa ciencia. 

Nos ultimos tempos da Republica chamavam-se de ami- 
gos todos aqueles que tinham ligacao com alguma persona- 
gem politica. Entre estes, porem, havia os mais intimos, 
os que tinham algo de comum; estes eram distinguidos com 
o apelido de familiares, como faz Cicero, isto e, quasi per- 
tencentes a mesma familia. 

Durante o imperiq, o sentido da palavra amigo modifi- 
cou-se, porquanto vem a significar a pessoa que era regular- 
mente convidada a tomar parte nas deliberacoes imperials, 
ou simplesmente nas reunioes de toda especie convocadas 
pelos imperadores. Havia porisso amigos de diversas clas- 
ses: primeira, segunda e terceira classe; primae admissio- 
nis, secundae, tertiae admissionis. Os que acompanhavam 
tambem o Imperador nas suas viagens, tomavam o titulo de 
comites, companheiro. titulo que mais tarde, com o imperio 
de Carlos Magno, passou a ser titulo de nobreza — conde. 

Mas desde o inicio do imperio, as relacoes de amizade 
na corte tomaram novas formas. introduzidas pela influen- 
cia oriental, onde a nobreza apresentava diferentes graus 
hierarquicos, cada qual com privilegios especiais. Alexan- 
dre Magno transportara estes costumes para a Macedonia, 
donde passaram as dinastias fundadas sobre a sua heranca, 
especialmente aos Seleucidas e aos Ptolomeus. Em Roma, 
chegaram, mui provavelmente, atraves do Egito, A ordern 
hierarquica destes amigos dependia menos das qualidades 
pessoais que das relacoes individuals que cada um tinha 
com o Imperador. Por esse motive, davam-se frequentes 
casos de amigos da segunda ou terceira classe que foram 
promovidos para a primeira, como fez Augusto com varios 
deles, com Mecenas. com o historiador Salustio e outros; 
Tiberio com Sejano. 
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A terceira classe era geralmente formada de individuos 
que os imperadores procuravam manter em redor de si 
pelos services ou pelas distracoes que deles podiam receber, 
sem olhar muito a origem de onde vinham, ou a posi(jao 
social que ocupavam. Havia, portanto, nela filosofos, ho- 
mens de letras, poetas, artistas, conforme os gostos e as 
lendencias pessoais dos imperadores. Assim, na corte de 
August© gozou de grande favor, sendo comensal e compa- 
nheiro inseparavel do Imperador, o filosofo Areu de Ale- 
xandria, como os sens filhos Denis e Nicanor, dos quais se 
serviu Augusto, para ampliar as suas nocoes de literatura 
grega. Nas mesmas condicoes viveu nessa corte, o estoico 
Atenodoro, que Ihe fora mestre em Apolonia, e que reteve 
junto de si ate que este quis voltar para a sua terra natal. 
Um dos comensais bem aceitos, como ja o fora de Cesar, 
foi o cantor Tigelio, procurado nao menos pelo brilho da sua 
conversa do que pela sua arte. Augusto tentou, como ja 
dlsse, atrair a si Horacio, mas nao o conseguiu. 

As estranhezas e as deformidades eram tambem admi- 
tidas nesta categoria de amigos do Imperador. Tacito lem- 
bra um Vatinio, crescido numa sapataria de Benevento, dis- 
forme e duma comicidade irresistivel, que em breve se tor- 
nou o favorito de Nero, pela sua perversidade de espiao e 
caluniador. Parece que devia, em grande parte, sua for- 
tuna a um nariz desmedido. Nao podendo beber nos copos 
comuns, Nero mandou fabricar-lhe um copo especial, de que 
faz lembranca Marcial num dos seus epigramas: 

Vilia sutoris calicem monimenta Yatini 
Accipe; sed nasus longior ille fuit. 

(Eis aqui o calice, monumental do sapateiro Vatinio: o na- 
riz, porem, era maior do que o calice). 

Estas deformidades eram element© importante de su- 
cesso para os bufoes da corte. Tacito conta que Claudio, 
ja antes de subir ao trono, gostava desses companheiros, e 
que de um deles, um tal Julio Pelinhe, fez o governador da 
Capadocia. Juvenal e Marcial falam de outros dois bobos 
de corte, Gaba e Capitolino, que conseguiraro grande re- 
nome e fortunas fabulosas. 

Bem dificil era a vida destes amigos do Imperador, em 
vista das intrigas e das calunias que dominavam na corte, 
e que os punham sujeitos, a perder a graca imperial de 
um dia para outro. Porisso, viviam em continuo sobressal- 
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to com os olhos fitos no Imperador, esforgando-se por adi- 
vinhar-lhe os pensamentos e os desejos, e por imita-lo em 
tudo quanto fazia. Galieno conta que os cortesaos de Marco 
Aurelio usavam todos cabelos rapados, porque assim gos- 
tava o Imperador; mas que com o seu colega Lucio Vero, 
que ridicularizava esse costume, todos deixaram crescer 
longas cabeleiras. 

A posicao dos amigos do Imperador nao era somente 
dificil; era tambem cheia de perigos. A ruina repentina 
e precipitada de homens que pouco antes ocupavam cargos 
elevadissimos, testemunhava em demasia a inconstancia do 
favor dos despotas. Um cortesao, ao qual foi perguntado 
como fizera para chegar a uma idade bastante adiantada, 
coisa assaz dificil nas cortes, respondeu: — Foi engulindo 
todas as afrontas recebidas, e respondendo sempre: muito 
obrigado. Para estes infelizes era sempre um susto o serem 
chamados a presen^a do principe. Di-lo-nos Juvenal na 
satira IV: 

 Vocantur 
Ergo in consilium proceres, quos oderat ille; 
In quorum facie miserae magnaeque sedebat 
Pallor amicitiae. 

(Sao chamados a conselho os proceres, que ele odeia; nas 
faces dos quais reside o palor da grande e triste amizade.) 

Nada, de fato, havia de pior, do que cair na desgraca 
do Imperador. Tendo Augusto proibido a Galo que Ihe 
frequentasse a casa e morasse nas suas provincias, a proi- 
bigao foi seguida pelo abandon© de todos os aderentes desta 
personagem e numerosos acusadores se levantaram contra 
ele. O senado apressou-se em proscreve-lo, confiscando- 
Ihe os bens. Galo evitou ser preso, suicidando-se. Fabio 
Maximo, ja consul, um dos amigos mais intimos de Augusto, 
revela a sua mulher um segredo importantissimo, do qual 
so ele era conhecedor. 0 Imperador sabe disso e declara-o 
em desgraca. Pouco depois corre a noticia da morte volun- 
taria de Fabio Maximo, fistes e outros casos semelhantes 
encontram-se nos Anais de Tacito, historiador acima de 
qualquer diivida. 

Era privilegio dos amigos do Imperador, especialmenta 
dos da primeira classe, o serem admitidos, cada manha, a 
salutatio; isto e, a cumprimentar o monarca. Esta prerro- 
gativa constituia, alias, ao mesmo tempo, um dever, que nao 
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podiani deixar de cumprir, sem grave perigo, embora nem 
todos os imperadores usassem o mesmo rigor. Augusto, e 
preciso reconhece-lo, que queria manter ou fingia manter 
simplicidade primitiva, dispensava de boa vontade o Se- 
oado desta visita. Em geral, porem, viam-se os senadores, 
mdividualmente ou incorporados, apresentar-se. ao despon- 
<ar do sol, para cumprimeutar o primeiro dignitario, prin- 
ce ps, da sua ordem. Algumas vezes eram recebidos tambem 
os cavalheiros, e, mais raramente, as pessoas da terceira or- 
dem. A recepgao geral, promiscua salutatio, realizava-se 
geralmente nos dias festivos, especialmente no dia primeiro 
do ano. So em casos excepcionais realizavam-se recep^oes 
por parte das imperatrizes. Diao lembra que Livia. depois 
da subida ao poder de seu filho, aumentou muito as suas 
pretengoes, julgando-se superior a todas as mulheres que a 
precederam, e que recebia como imperatriz o Senado e as 
pessoas de outra condi^ao que desejassem obsequia-la. 

No dia da recep^ao geral, o vestibulo do palacio ficava 
dieio de uma multidao de gente de toda espdcie, a espera dc 
seu turno para as homenagens. A recepgao dava-se de ma- 
tiha, muito cedo, e muitas pessoas ja estavam presentes 
antes do despontar do sol. Uma coorte inteira de preto- 
rianos, mil homens, montava a guarda, e as vezes, quando 
havia alguma suspeita de conjura^ao ou de amea^a, revis- 
tavam-se os visitantes antes destes serem admitidos a pre- 
sen^a do soberano. Augusto usou desta precau^ao, mesmo 
contra os senadores, quando, para depurar este corpo, eli- 
minou um certo numero deles. No interior do palacio, um 
grupo de domesticos vigiava para a manuten^ao da ordem, 
anunciando os visitantes e introduzindo-os. 

0 Imperador, como tambem as pessoas que o visitavam, 
apresentavam-se de toga, uso que vinha da Republica e que 
se manteve em Roma tambem nos ultimos seculos do Impe- 
rio. Somente diante dos amigos intimos e que o Imperador 
aparecia de tunica, habito que os Romanes usavam somen- 
te na intimidade. 

Os amigos de primeira classe eram recebidos pelo Im- 
perador com um beijo, forma de saudacao comum entre 
iguais em Roma, depois da constituigao do Imperio. fiste 
costume de beijar, como outros, tern a sua origem na corte 
da Persia, onde era privilegio dos parentes o siragar e bei- 
jar o rei, e parece que foi introduzido por Alexandre Mag- 
no na corte da Macedonia. A corte imperial de Roma, po- 
rem, foi muito alem, pois admitiu k honra do beijo tambem 
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os membros do Senado, como iguais do Imperador na hie- 
rarquia social. 

Independentemente das audiencias piiblicas e dos gran- 
des banquetes, oferecidos ao povo no circo, no teatro on 
em outros lugares, os imperadores davam tambem, e fre- 
quentemente, festas piiblicas, caenae publicae, convivia pu- 
hlica, das quais participavam numerosos convidados. Ju- 
lio Cesar, Augusto, Claudio, banqueteavam assim os amigos 
nos sens palacios. No imperio de Claudio, que gostava mui- 
to da mesa, estes banquetes reuniram ate seiscentos convi- 
dados. Augusto, que era muito dificil na escolha das pes- 
soas, e fazia questao da qualidade dos comensais, nao admi- 
tia a sua mesa libertos, afora os que ocupavam ou tinham 
ocupado cargos elevados, e somente depois que haviam con- 
seguido o direito de ingenuidade, que se obtinha mediante 
uma formula juridica especial. Si esta exclusao dos li- 
bertos da mesa de Augusto foi tao notada, significa que os 
seus sucessores nao foram tao rigorosos a este respeito, o 
que se explica pela crescente influencia desta classe no exer- 
cicio das fungoes piiblicas, como ja observamos. Parece 
que a estes banquetes assistiam frequentemente tambem as 
mulheres dos senadores; assim, pelo menos, parece pelas 
palavras de Tacito, quando Claudio, na ocasiao de um destes 
festins, pergunta a Cipiao cur sine uxore discubuisset, (por- 
que nao trouxera consigo tambem a esposa). 

As maiores personalidades faziam grande questao de 
ser convidadas a mesa de Augusto. Em que conta fosse 
tido esse convite no-lo diz Marcial no epigrama seguinte: 

Ad cenam si me diversa vocaret in astra 
Hinc invitator Caesaris, inde lovis, 

Astra licet propius, Palatia longius essent, 
Responsa ad superos haec referenda darem: 

"Quaerite qui malit fieri conviva Tonantis: 
Me meus in terris Jupiter, ecce, tenet. 

(Si me convidassem para a ceia em diversas partes, — 
de um lado o representante do Imperador, de outro o de 
Jiipiter, — e as estrelas estivessem proximas, e o palacio 
longe, — eu mandaria esta resposta aos celestes: — "pro- 
curai outro que prefira a mesa de Jiipiter: — eu ja tenho o 
meu Jiipiter aqui na terra.) 

Davam-se as vezes casos desagradaveis nestes grandes 
fealtins, tratando-se de uma soiciedade tao misturada. A 
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mesa de Claudio, um convidado da ordem pretoria, Tito Vi- 
nio, que mais tarde conseguiu grande influencia com Galba, 
deixou a suspeita de haver roubado um copo de ouro. No 
dia seguinte foi ainda convidado, mas diante dele foi colo- 
cado um copo de barro. 

Os modos dos imperadores com os seus hospedes va- 
riavam naturalmente, segundo o carater de cada um da- 
queles. August© tratava os seus do modo mais amavel e 
familiar possivel, convidava-os a tomar parte na conversa- 
cao, quando eles calavam, ou falavam baixinho entre si; e 
csforgava-se por Ihes proporcionar divertimentos com de- 
clamaQoes, dansas e cenas alegres e chdcarreiras. Frequen- 
temente ele nao comparecia sinao depois que o banquete 
comecara, e afastava-se antes que acabasse, nao permitindo 
que seus hospedes se incomodassem com isso. Muito gaba- 
dos, tambem, eram os festins de Tito, mais pela amabilida- 
de que pela suntuosidade. Segundo Plinio, Domiciano cos- 
lumava empaturrar-se bem antes do meio dia, e, a hora 
dos convidados, sentava-se a mesa simplesmente como um 
observador, para espiar os gestos e as palavras deles. Man- 
dava atirar, mais do que servir, na mesa as gulodices, fin- 
gindo desgosto pela comida; entretanto, apenas terminava 
o banquete, retirava-se aos seus apartamentos e recomecava 
as suas orgias secretas. Uma anedota, contada por Diao 
Cassio, mostra a que especie de tratamento eram submeti- 
dos os hospedes de Domiciano. Uma vez convidou as per- 
sonagens mais importantes do Senado e da ordem equestre. 
A sala do banquete estava enfeitada de preto, os domesti- 
cos, metidos em roupas pretas, pareciam espectros ambu- 
lantes, e as comidas foram servidas em pratos pretos, como 
num banquete funebre, ao lado de cada convidado havia 
uma chapa com o nome dele e um castigal aceso, como nos 
funerais. Acabado o estranho banquete, os convidados ater- 
rorizados voltaram para as suas casas, onde pensavam en- 
contrar uma ordem de prisao e de morte. Ao contrario 
encontraram cumprimentos e presentes precidsos. 

A toga, traje de grande etiqueta, constituia a roupa de 
rigor para os convites da noite, como tambem para os visi- 
tantes da sauda^ao da manha; costume que, como disse, 
vinha da Republica e se manteve quasi ate o fim do Imperio. 
Parece, porem, que depois de comegada a refei<?ao, si o Im- 
perador dava o exemplo, a toga era despida e colocada de um 
lado, ficando todos em tunica, para maior comodidade. 

0 uso de baixelas de ouro parece ter sido privilegio im- 
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perial, depois de que Tiberio o proibira para todos os par- 
ticulares, no ano 16 da nossa era, excluidos os sacrificios 
religiosos; como tambem eram proibidas as fardas reserva- 
das para uso imperial. 

Deste modo, a corte imperial ia-se sempre afastando 
dos antigos costumes que formaram a caracteristica e a 
grandeza de Roma, e aproximando-se do luxo e da moleza 
oriental, que foi uma das causas da decadencia de Roma, da 
Italia e do Imperio. 





V - As Classes Socials nos Tempos 

de Augusto 

Os tratadistas de Direito romano, chegando as classes 
socials, costumam falar em tres classes: senadores, cava- 
Iheiros e plebeus, comegando pelos mais elevados social- 
mente, para descer a classe infima; nada dizendo dos es- 
cravos, numerosissimos em Roma, talvez em numero supe- 
rior a todas as outras classes reunidas; porque os escravos 
no direito romano nao eram pessoas, mas coisas, bens fun- 
giveis, dos quais se ocupava o direito das coisas. 

Nos, ao contrario do que se costuma fazer, comecare- 
mos pelos escravos, nao somente porque depois de amanha 
cumpre-se o primeiro cincoenlenario da abolicab da escra- 
vatura, e o Brasil todo comemora essa data faustosissima; 
mas pela importancia que na vida romana tinha essa clas- 
se, sobre a qual se baseava grande parte da yida economica 
e tambem da vida moral. 

A importancia do escravo na vida economica de Roma 
pode-se comparar somente com a da maquina, do carvao e 
da eletricidade na economia moderna. Toda a energia que 
ativava a producao, era representada pelo escravo. Basta 
ver o que o escravo representa na agricultura romana, len- 
do as obras dos escritores de ciencia agraria daquela epoca, 
desde Catao ate Yarrao, Columela e Paladio, para compre- 
ender como a agricultura era baseada exclusivamente no 
trabalho escravo, sem o qual a produgao agricola teria sido 
impossivel; como alias teria sido impossivel no Brasil nos 
seculos XVI e XYII. Lendo o que escreviam os nossos cro- 
nistas de dois ou tres seculos atras, especialmente o que 
escrevia o Antonil no seu Tratado sobre a Cultura e opulen- 
cia do Brasil pelas suas drogas e minas, encontram-se frases 
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e expressoes ja usadas por aqueles antigos escritores ro- 
manos. 

O escravo, porem, nao e somente elemento indispensa- 
vel a economia agricola; mas e tambem indispensavel a to- 
da forma de produ^ao industrial, como a administra?ao pu- 
Mica e particular, pois os servi?os mais humildes, como os 
mais elevados eram executados por escravos, desde a ordi- 
naria Cibala do Moreto virgiliano, que se levanta antes do 
dia para preparar a comida de Simulo, seu senhor, pobre 
campones, ate os milhares de cozinheiros, copeiros e outros 
servidores que enchem as casas mais ricas e mais elegantes 
de Roma. Escravos tambem eram, como ja vimos, os ato- 
res. os gladiadores, os mimos e frequentemente os proprios 
autores dramaticos, os preceptores, os profissionais e fun- 
cionarios publicos. Horacio, na satira terceira do primeiro 
livro, da a medida da riqueza pelo mimero dos escravos. 
0 voluvel Tigelio habebat saepe ducentos, saepe decem ser- 
vos, tinha as vezes duzentos, as vezes dez escravos; sendo 
este ultimo mimero o minimo que podia ter um romano de 
condicoes mediocres, sem ser considerado avarento e sordido. 

A prescnca de um mimero tao elevado de escravos, em 
Roma, e em todas as partes do imperio, provenientes de 
todos os paises, por mais longinquos e barbaros, nao podia 
deixar de exercer grande influencia sobre os costumes c 
sobre a moral tambem dos cidadaos livres. Instrumento 
e testemunha, frequentemente conselheiro e exemplo do li- 
vre, o escravo esta sempre presente e acompanha ininter- 
ruptamente o cidadao em todos os seus atos, bons e maus, 
gloriosos e abjetos, desde o berco ate o tiimulo; pois, como 
acontecia com a mucama brasileira. o escravo ou a escrava 
toma conta do recem-nascido e cuida da sua primeira edu- 
cacao, da-lhe a instrucao como preceptor, diverte-o no cir- 
co, as vezes com o sacrificio da propria vida, procura-lhe 
o pao com o trabalho do campo e o ouro com a dura vida 
das minas, serve-o em todos os seus caprichos e em todas 
as suas necessidades, e muitas vezes morre com ele, quando 
as condicoss assim o pedem. 

Algimias vezes, quando a opressao e excessiva, os es- 
cravos revoltam-se, provocando terriveis revolucoes que 
chegam a por em perigo a propria existencia de Roma, como 
foi a chefiada por Spartaco, a qual correspondeu uma rea- 
yao ainda mais terrivel, que deu por resultado a crucifica- 
cao de dez mil destes infelizes ao longo da Via Apia, sendo 
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os outros submetidos a perseguicoes crueis e marcados na 
fronte com o sinal da infamia. 

Saia-se da escravidao pela manumissao, ato simbolico 
pelo qual o dono declarava livre o escravo; e isso on por 
resgate mediante uma certa quantia de dinheiro, que o es- 
cr-avo conseguia amealhar com muitas dificuldades, ou por 
benemerencias devidas ao sen comportamento e a sua ca- 
pacidade, que, muitas vezes, transformavam o escravo em 
amigo e confidente do patrao. 

Saindo da escravidao, passava-se a classe dos libertos, 
escravo forro, como diziam os Portugueses, isto e, uma clas- 
se que, mais moralmente do que juridicamente, era ainda 
inferior ao verdadeiro homem livre. Devido ao fato de 
que estes individuos as vezes no entusiasmo da nova condi- 
cao, abusavam da liberdade, como quem depois de ter pas- 
sado muita fome, achando-se diante de uma comida gostosa 
e abundante, come ate ter indigestao, veiu a palavra liber- 
tino, individuo que abusa da liberdade, ate tornar-se licen- 
cioso. Isto, porem, nao justifica aqueles que pretendem 
descarregar sobre os libertos a licenga, a decadencia dos cos- 
tumes, a corrupcao que invadiu Roma. Si houve, durante 
o imperio, libertos de costumes reprovaveis —■ e os houve 
na realidade — isso nao significa que, alem das prdprias, 
a classe tenha de carregar tambem as culpas dos outros. A 
corrupcao veiu, em Roma, de muitos coeficientes, veiu so- 
bretudo da preguica e da moleza pelas quais os proprios 
Romanes se deixaram dominar, em virtude do fenomeno a 
que a miudo assistimos, peTo qual a pais ativos e virtuosos, 
que acumulam as riquezas, sucedem filhos vadios e cheios 
de vicios, que as esbanjam. 

Acusar os libertos da corrupcao e da decadencia de 
Roma, e como si nos, em vista de se encontrarem, depois de 
13 de maio de 1888, alguns individuos forros, que se aban- 
don aram a desordens e atos reprovaveis, afirmassemos que 
iodos os escravos libertados pela Lei aurea se tornaram de- 
sordeiros, e foram a causa de todas as desordens que, de- 
pois daquele dia, se manifestaram no Rrasil. Roma e deve- 
dora a escravidao de grande parte do seu progresso e da 
sua civilizacao. E mesmo quando numerosos libertos inva- 
diram as ruas e os palacios romanos, tomando parte na vida 
da cidade e na administracao publica, os escravos continua- 
ram o seu trabalho na industria, no comercio, nos services 
de toda especie, sobretudo na agricultura, que na epoca im- 
perial viveu unicamente pelo trabalho escravo. E quando 
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desapareceu a escravidao tambem nos campos, foi unica- 
mente para dar lugar a outra forma de escravidao, a servi- 
dao da gleba, forma esta tambem de trabalho coagido, mais 
conforme com as novas condicoes creadas pelo latifundio; 
onde esta nova forma de trabalho dava lucros e vantagens 
superiores aos da precedente escravidao. 

Em todos os tempos, os escravos foram os martires da 
civilizacao, as vitimas imoladas no altar do progress©. Por- 
isso, o Brasil hoje, comemorando festivamente o cincoente- 
nario da aboligao, comemora um dos periodos mais ferteis 
da sua historia, em que se realizaram as maiores conquistas 
sobre o meio hostil e quasi impenetravel. 

Acima das coisas, as pessoas; acima dos escravos, as 
tres classes, as quais fiz alusao no comego; a plebe, a ordem 
equestre e a ordem senatorial. 

A plebe, a gloriosa plebe romana, que fora tamanha 
parte na forma^ao da cidade, ja nao existia nos tempos de 
Augusto. Os artesaos, os pequenos comerciantes, em mi- 
mero limitadissimo, tendiam sempre a diminuir; seja por- 
que a concorrencia que Ihes fazia o trabalho escravo, tor- 
nava dificil a sua existencia, seja porque as distribuigoes 
que se faziam a custa do Estado, induziam muitos, ja per- 
tencentes ao artesanato, a abandonar o trabalho para viver 
da esmola publica. A plebe, agora, na sua grande maioria, 
era a que pedia panem et circenses, pao e jogos; e vivia 
sentada sobre os degraus do Girco, as vezes passando ai 
tambem a noite, para nao perder o lugar, comendo o pao e 
o toucinho que a autoridade mandava distribuir. Isto nao 
significa que tambem nesta classe nao houvesse pessoas 
abastadas e ate ricas, especialmente entre os que nao des- 
denhavam exercer profissoes, que os Romanos reputavam 
humilhantes, mas que, na realidade, eram muito lucrativas, 
como as empresas funerarias, as padarias, as casas de ba- 
nho, as empresas das cloacas e da limpeza publica em geral. 
Juvenal, na satira III, diz ao amigo Umbricio, que pretende 
abandonar Roma pela vila: "Fiquem os que facilmente se 
adaptam a tomar empresas de edificios e de canais. de portos 
e de cloacas, quern costuma especular sobre os funerais ou 
gritar nos publicos leiloes". 

For estas ultimas palavras, ve-se que em Roma os lei- 
Joes eram frequentes, talvez mais do que em S. Paulo, onde 
ja sao numerosos, e que davam bastante lucro para os lei- 
loeiros, praecones. O historiador judeu, Jose Flavio, diz que 
Arroncio Evereste, leiloeiro, era um dos romanos mais ricos 
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do seu tempo, e que gozava de grande influencia. Marcial 
diz que dez poetas, sete advogados, tres tribunes e dois lei- 
loeiros pediram a mao de uma moga. 0 pai desta nao hesi- 
tou em concede-la a um destes ultimos. O mesmo poeta, no 
interesse de um moco que esta entrando na vida, aconselha 
o pai a que nao Ihe mande dar ensino classico, nem a fazev 
versos, mas que, ao contrario, Ihe permita dedicar-se a ci- 
tara ou a flauta, ou, si e de cabega dura, ao leilao. Os 
musicos e todos os que trabalhavam para o luxo ou diver- 
timento publico, eram em geral muito bem pagos, sobretudo 
os atores e os dansarinos. 

As profissoes doutas, como as betas artes e as profissoes 
tecnicas, quando nao eram abandonadas aos escravos, eram 
quasi que exclusivamente exercidas por pessoas desta classe. 
As principals destas profissoes eram a medicina, a retorica, 
a musica, a geometria e a aritmetica, a logica, a astronomia, 
a gramatica e o direito, as quais se acrescentaram, mais tar- 
de, as artes plasticas e graficas. Sobre a triste condicao 
destes profissionais, em geral, fata Juvenal, na satira VII, 
talvez com um pouco de exagero, mas no fundo com ver- 
dade; sobretudo pelo que diz respeito aos preceptores. O 
ensino, nos primeiros tempos do Imperio, nao era conside- 
rado de interesse pubjlico, mas simplesmente particular; 
os professores eram quasi sempre pessoas de condnjao mo- 
desta que se dedicavam ao ensino, especialmente libertos 
das provincias. Julio Cesar e August© se haviam empe- 
nhado em atrair grande mimero deles. 

O grosso viera das provincias gregas, o que explica o fa- 
vor que, no ensino, gozava a lingua grega. A maior parte 
desses mestres nao ensinava por vocacao, mas por acaso ou 
necessidade, ou porque nao encontrara sucesso em outra 
carreira. O celebre Orbilio comecara como caixeiro de 
negocios, em seguida passara a empregado de um advoga- 
do, servindo depois como soldado. Marco Valerio Probo, 
mais celebre ainda, dedicou-se aos estudos linguisticos so- 
mente quando perdeu a esperanQa de arranjar um lugar 
de oficial subalterno, que solicitara por muito tempo. Um 
terceiro. antes de ser. professor, figurara como atleta nos 
combates de "box"; um quarto correu os teatros, prestan- 
do a sua colabora^ao nas farcas em que tomava parte. 
Unico a comecar como professor foi Pertinace, que deixou 
a carreira de professor para ser imperador. 

Os retoricos, mestres da arte oratoria, estavam sujeitos, 
mais ou menos, as mesmas condicoes, a-pesar-de ser a ora- 
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toria considerada como a forma mais importaute para abrir 
caminho na vida, e grangear os mais altos cargos. Os que 
eram dotados de maior faculdade de eloquio, porem, aban- 
donavam o ensino pela advocacia, ou passavam de um para 
outro, como diz Marcial: 

Dum modo causidicum, dum te modo rhetora fingis, 
Et modo decernis, Laure, quid esse velis, 

(Enquanto te fazes causidico, e te fazes retorico oh Lauro, 
estuuas o que desejas ser..Os advogados que eram ora- 
dores celebres. conduziam uraa vida faustosa e brilhante; 
ao oposto do que acontecia com os numerosos rabulas, que 
geralmente eram pagos — quando o eram — em generos, 
mais ou menos estragados, como galinhas mortas de morte 
natural e vinho azedo. 

Em vista do seu grande numero, inuitos advogados 
havia, dispostos sempre a defender qualquer causa, justa ou 
injusta, estipulando preventivamente os honorarios. a moda 
dos piratas, diz Quintiliano, e como explica Marcial nos 
versos seguintes: 

Egi, Sexte, tuam pactus duo millia causam, 
Misisti nummos quod mihi mille, quid est? 

"Narrasti nihil, inquis, et a te perdita causa est" 
"Tanto plus debes, Sexte, quod erubui. 

(Tratei a tua causa, oh Sexto, sendo estipulado o honora- 
rio de dois mil dinheiros, e me mandaste so mil: o que e 
isto? — Nada fizeste e perdeste a causa — Ainda mais me 
deves, oh Sexto, porque enguli tambem a vergonha). 

O que se tornava a medicina nas maos desta gente, e 
facil imagina-lo. Gente sem sentimento de responsabili- 
dade, nem submetida a exame de qualquer especie, dava-se 
ao exercicio da arte de curar, conseguindo renome e riqueza, 
quando o acaso a favorecia com algum sucesso. Sapateiros, 
carpinteiros, tintureiros, ferreiros, coveiros abandonavam o 
proprio oficio, para se tornarem medicos, ou de medicos 
voltavam a propria arte; o que fez Marcial escrever: 

Nuper era! medicus, nunc vispillo Diaulus. 
Quod vispillo facit, fecerat et medicus. 

(Ha pouco Diaulo era medico, agora e coveiro. 0 que faz 
o coveiro, fazia-o tambem o medico). 
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Todos estes curandeiros emeritos, tinham escola, e 
quando iam visitar um doente eram acompanhados pelos 
seus discipulos, verdadeiro supiicio para o pobre paciente. 
Di-lo Marcial. 

Languebam. sed tu comitatus protinus ad me 
Venisti centum, Symmache, discipulis. 

Centum me tetigere manus aquilone gelatae. 
Non habui febrem, Symmache, nunc habeo. 

(Estava doente, e tu oh Simaco, imediatamente vieste visitar- 
me. acompanhado por cem discipulos. Cem maos geladas 
pelo vento me apalparam. Nao tinha febre, oh Simaco. 
Agora estou com febre). 

Alem da astrologia, da qual ja falamos, as profissoes 
lembradas pelos escritores daquela epoca, como proprias da 
terceira classe social, havia a agricultura, que Columela 
exalca como a mais bela das profissoes, a carreira militar. 
a industria maritima, o comercio, a usura, a clientela. Mas 
era especialmente para a milicia que acorria a mocidade 
popular. O presidio de Roma, formado por um corpo de 
mil pretorianos. e de quatro a seis mil soldados das coortes 
nrbanas, era recrutado exclusivamente entre os homens li- 
vres por nascimento; como tambem o corpo dos bombeiros 
(vigiles), organizado militarmente, que montavam tambem 
guarda durante a noite. Uma das atra?6es da vida militar 
era a irapunidade de que os soldados gozavam era relacao 
aos civis, podendo usar de qualquer especie de violencia, 
como diz Juvenal, na satira XVI. E' verdade que a carreira 
do simples soldado nao oferecia grande future, como nao 
oferece em nossos dias; pois ela acabava geralmente com o 
centurionato, salvo casos excepcionais. Contudo, pela ilu- 
sao que permitia e por alguns privilegios que oferecia, nao 
deixava de ser a mais procurada. 

O mais caracteristico, porem, da terceira classe encon- 
Lrava-se nos clientes. 

A clientela e um fenomeno tao tipico da Roma daquela 
epoca, que merece uma aten?ao particular, Nada de co- 
mum tinha esta clientela com a dos tempos primitives. Esta 
fora uma verdadeira instituigao juridica, um contrato tacito, 
concluido entre o cliente e o patrono, quando a sociedade 
nao oferecia ainda seguran?a suficiente e defesa para o fra- 
co. fiste oferecia ao patrono as suas homenagens e os seus 
services, recebendo como recompensa protecao e auxilio nas 



— 78 — 

suas necessidades. Constituia-se assim um vinculo quasi 
sagrado, como a hospitalidade junto dos povos primitivos, 
que muitas vezes se transformava em profundo vinculo mo- 
ral. de respeito e de amor. 

Nada disso existia mais nos tempos do imperio. A 
clientela tornara-se de um lado simples forma de abje^ao 
servil, prestada para obter favores vulgares, as vezes humr 
Ibantes e deprimentes; enquanto do outro servia para osten- 
tar poder e autoridade, ou para satisfazer ambi^oes, nem 
sempre justificadas. De um lado, tornara-se um meio de 
viver sem trabalbar; de outrd. um meio de ostentar auto- 
ridade e credito. 

O modo de remunera^ao do cliente era variadissimo. 
As esportulas, que ele recebia, podiam consistir em refei- 
foes, em alimentos recebidos diretamente; ou tambem numa 
pensao alimenfar, forma que parece ter sido substituida as 
precedentes, desde o tempo de Columela, nascido no come- 
co do primeiro seculo da era vulgar; pois este autor chama 
os clientes de mercenarii salutatores, e qualifica as suas vi- 
sitas diarias de quotidianum tributum. Esta pensao consis- 
tia, geralmente, em cem quadrantes por dia, isto e, em dez 
sestercios, quantia que dava somente para nao morrer a 
fome. 

Alem da remuneragao ordinaria, os clientes gozavam, de 
vez em quando, de alguns extraordinarios, como seria um 
convite para a mesa do patrono, quando havia algum lugar 
vago. Os clientes recebiam tambem, as vezes, alguns pre- 
sentes; como uma tunica usada, uma toga lavada diversas 
vezes e desbotada, ou algumas geiras de terra, como recom- 
pensa final de longos servigos continuados durante a vida 
inteira; mas isso somente quando as forcas nao aguentavam 
mais o pobre cliente. como diz Juvenal: 

Quantum erat exhausti lumbos donare clientis 
lugeribus paucis. 

fiste magro salario devia ser ganho por uma serie de 
services pesados. o mais enfadonho dos quais era a visita 
diaria que, pela manha devia o cliente fazer ao senhor. As 
visitas faziam-se na primeira e segunda bora do dia, caben- 
do-lhe ser exato no cumprimento deste dever. Para tanto, 
devia levantar-se quando ainda era noite, o que muitas ve- 
zes, especialmente para o que morava longe, nao Ihe dava 
nem o tempo para dormir suficientemente. "Quando a luz 
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das estrelas comeca a se fazer incerta — diz Juvenal — o 
pobre cliente e obrigado a levantar-se, a vestir-se com tanta 
pressa que muitas vezes esquece de atar os cordoes das bo- 
tinas de medo que o exercito dos visitantes ja tenha termi- 
nado o seu desfile antes dele chegar". 

Outra magada era a etiqueta que os clientes deviam 
seguir, e que nao Ihes permitia o se apresentarem perante o 
dono sinao no costume de rigor que usavam os Romanes, 
isto e, em toga, especie de capa muito pesada e muito quen- 
te, sudatrix toga, como diz Marcial. E' neste traje que, de 
manha, muito cedo, quando Roma ainda dormia, os pobres 
clientes iniciavam a sua corrida para chegar a tempo de 
saudar o patrao, qualquer que fosse o tempo, bom ou mau, 
chovesse ou soprasse o vento do norte. 

Alem desta saudagao matinal, os clientes eram obriga- 
dos a outros servigos, que geralmente Ihes tomavam todo o 
dia. Assim, eles deviam preceder ou seguir a cadeirinha ou 
a liteira dele, acompanhando o patrono nas suas visitas e em 
toda parte onde Ihe aprouvesse ir. Sempre submissos, de- 
viam aprovar e louvar tudo o que o dono fazia ou dizia, 
mesmo quando isso era absurdo. Seneca narra a este res- 
peito uma anedota muito interessante. Ceiava uma noits 
em casa de Gelio, que era muito irascivel, um cliente de uma 
paciencia a prova de canhao, o qual, a forga de dizer sem- 
pre sim, conseguira evitar toda especie de discussao. Aque- 
le dia, porem, Celio, cangado dessa continua aprovagao, per- 
deu 3 paciencia e acabou por gritar em face do individuo: 
— "Mas contradize-me uma boa vez, afim de que eu possa 
ter a sensagao de que somos dois a conversar". 

Os clientes estavam sujeitos as maiores humilhagoes, 
nao somente por parte do patrono, mas tambem por parte 
dos escravos, que serviam na casa do mesmo dono, os quais 
se refaziam sobre eles das provocagoes e das inju- 
rias recebidas. Ordinariamente, o dono de casa, de manha, 
apenas tomava conhecimento da saudagao deste rancho de 
visitadores, fazendo-os desfilar na sua presenga, sem abrir 
a boca para responder-lhes aos cumprimentos. 

Em nenhum momento, porem, os clientes eram trata- 
dos em modo mais humilhante, que quando sentavam a 
mesa dos seus patronos. Juvenal da uma descrigao impres- 
sionante destas refeigoes. As comidas, as bebidas, os talhe- 
res e o servigo, tudo era diferente entre uns e outros, e nada 
se poupava para fazer sentir aos clientes a diferenga que 
existia entre eles e os convidados que se queria honrar. 
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Plinio, o Mogo, fala de um individuo sordido que faz servir 
tres qualidades de vinho: uma para ele e para os convida- 
dos privilegiados; outra, para os amigos dos quais faz me- 
uos caso; uma terceira para os clientes e os libertos. Con- 
vein lembrar, a este respeito, que a maior parte dos que se 
rebaixavam a tamanha humilhagao, era gente de mfima 
condicao, de capa esburacada, como diz Juvenal. 

Os cavalheiros, equites, propriamente, tiram o seu no- 
me do cavalo, eqaas. Eram, originariamente, os soldados, 
que, mesmo sem pertencer ao patriciado, achavam-se, con- 
tudo, em condigoes economicas de possuir e manter um ca- 
valo, e que, portanto, iam a guerra montados. Isto nos pri- 
meiros seculos, ate a epoca dos Gracos, isto e, ate a segunda 
metade do seculo segundo antes de Gristo. Nesta epoca, 
a que era uma ordem militar, transformou-se numa ordem 
economica, da qual podiam fazer parte somente os que pos- 
suiam 400.000 sestercios, que fossem livres, descendentes de 
pai livre, de conduta irrepreensivel e que nao exercessem 
profissao deshonesta e vil. No ano 775 de Roma, 21 depois 
de Cristo, foi confirmada a disposigao que nao podia ser 
cavalheiro sinao qui ingenuus ipse, patre, avo paternoque, 
fuisset, que fosse livre ele, o pai e o avo paterno. A perda 
do censo, qualquer que fosse a causa, produzia a perda do 
titulo de eques. Marcial referindo-se a um destes cavalhei- 
ros, Macro, que, ao que parece, esbanjava o seu dinheiro 
com as mulheres, diz; 

Dum donas, Macer, anulos puellis, 
Desistis, Macer, anulos habere. 

O anel de ouro era a senha do cavalheiro, porisso Marcial 
diz a Macro: Enquanto presenteias as mulheres com aneis, 
oh Macro, tu perdes o teu anel. 

O anel em Roma, naquela epoca, era um pouco como o 
titulo de doutor atualmente entre nos: todos queriam usar 
anel, como hoje todos sao doutores. Mas o cavalheiro go- 
zava de certos privilegios de que nao goza hoje o doutor, 
como o de sentar-se em lugares distintos no teatro, e outros 
semelhantes. O abuso do anel, no comego da nossa era, 
tornou-se tal, que foi precise tomar providencia contra ele; 
o que foi feito no ano 23. No ano 47 um cavalheiro, Flavio 
Proculo, citou nao menos de quatrocentas pessoas perante 
o juiz, pelo porte abusivo de anel. Mas, apesar desse rigor, 
com o tempo, o uso do anel tornou-se comum, e Marcial ja 
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via o seu Zoilo, tipo perfeito do liberto orgulhoso, fazer 
impunemente mostra do seu anel. 

Ja com Augusto comegara esta decadencia da dignidade 
equestre. file proprio honrara com a concessao dessa digni- 
dade a T. Vinio Filopeme, que, dizia-se, o tinha ocultado 
quando proscrito, e outros libertos, como Antonio Musa e Ve- 
dio Poliao. Acabou assim o anel por perder completamente 
o seu antigo sentido; e viam-se no teatro, sentados nos luga- 
res dos cavalheiros, filhos de medianeiros e de gladiadores. 
A emancipa^ao e um presente de 40.000 sestercios faziam 
cavalheiro de quern servira de penteador a sua protetora: 

Qui tonsor fueras tota notissimus urbe 
Et post hoc dominae munere factus eques 

(Tu, que foste cabeleireiro conhecidissimo em toda a cidade 
e que depois, pelos favores da tua patroa, te tornaste, cava- 
lheiro, escreve Marcial, depois de tantas honras, voltaras a 
ser cabeleireiro; iterum tonsor eris.) 

Aos cavalheiros mais distintos, por nascimento e por 
censo senatorial, os imperadores concediam as largas listas 
de purpura, distincao senatorial, fistes cavalheiros (equites 
illustres, splendidi) formavam uma classe separada, mais 
proxima a ordem senatoria, de modo que muitos preferiam 
pertencer a ela antes que ao Senado, para evitar todos os car- 
gos que este comportava. Ao lado destes, que formavam 
o grau supremo da ordem, havia tambem numerosos cava- 
lheiros que vinham do exercito, velhos militares, que tendo 
iniciado a carreira como soldados rasos, conseguiram elevar- 
se ate o primeiro centurionato, e que no ato da aposentado- 
ria recebiam 400.000 sestercios e o titulo de cavalheiro. Mas, 
os cavalheiros de nascimento, especialmente os que conta- 
vam uma longa serie de antepassados pertencentes a esta 
ordem, olhavam com desprezo estes novos colegas, eles, que, 
no dizer de Ovidio. Non modo militiae turbine facti equites, 
foram feitos cavalheiros nao somente pelo torvelinho da 
milicia. 

Foi assim que Marcial se tornou cavalheiro, e os sens 
versos provam suficientemente o que havia de incomodo e 
de humilhante na situacao do cavalheiro que nao possuia 
meios para viver segundo o grau que ocupava. fistes cava- 
lheiros dependiam completamente da assistencia e do apoio 
de alguns ricos protetores; e o proprio Marcial nao se enver- 
gonhava de pedir continuamente, a um e a outro, favores e 
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presentes. Os seus desejos eram muito modestos: pedia, as 
vezes, o presente de uma boa capa, e cantou, em dois dos 
seus epigramas, uma bonita toga que Ihe fora doada pelo 
camareiro-mor do Imperador, Partenio. Durante anos a 
tio, submeteu-se aos services mais humilhantes de cliente; 
e a sua musa estava a servigo de quern a pagava melhor. 

O Senado tambem perdera a sua antiga solenidade tra- 
dicional. Ja no comego do Imperio, o numero das antigas 
familias que constituiam o Senado diminuira consideravel- 
mente; e muitas, como as dos Atilios, dos Metelos, dos Curios, 
dos Fulvios, tinham desaparecido naturalmente ou perecido 
nas guerras civis, Outras cairam debaixo das proscrigoes, 
outras ainda apagaram-se nos primeiros tempos do Imperio 
como os Emilio Scauros, ou foram reduzidas a Iristes con- 
dicoes, como a dos Hortensios. Dai, a necessidade de intro- 
duzir sangue novo nas veias vasias e enfraquecidas desta 
ordem, mediantes aqueles homines novi, dos quais ja se fa- 
lava desde os tempos de Julio Cesar e de Cicero. 

Alguma vez, estes novos senadores eram escolhidos en- 
tre os homens de verdadeiro valor intelectual e moral; como 
aconteceu com aquele Giircio Rufo, filho de um gladiador, 
que Tiberio elevou aos mais altos graus. E a quem Ihe 
observava a origem obscura do seu preferido, respondia: 
"Mas que quereis! Curcio Rufo parece-me descendente de si 
mesmo". Infelizmente, porem, nao era sempre assim, e 
muitos destes novos senadores nao se mostraram dignos do 
elevado cargo, tornando-se humilde instrument© nas maos 
dos imperadores, que os tinham favorecido, concorrendo 
para deprimir o nome e a dignidade da ordem, que possuia 
a mais nobre tradicao, nao somente em Roma, mas em toda 
a antiguidade. 

A nobreza, alias, caminhava rapidamente para uma las- 
timavel decadencia. As poucas familias que ainda existiam, 
lembrando os tempos de Romulo, e portanto, uma nobreza de 
oito seculos, na falta de merecimentos proprios, exagerava 
ate o ridiculo a propria antiguidade, ostentando origens 
divinas mais que humanas. Os Jiilios faziam come<jar o seu 
estipite desde Eneias, figurando na sua arvore genealogica, 
juntos com Romulo, os reis albanos. Os Quintilios, aos quais 
pertencia aquele Varo, que pereceu na floresta de Teuto- 
burgo, diziam-se de origem alb ana. Os Antonios diziam-se 
descendentes de Hercules; os Pisoes referiam a sua origem 
a Numa Pompilio; Galba, da nobre familia dos Sulpicios, 
mandara colocar, no atrio do seu palacio, uma arvore genea- 
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logica, pela qual a sua familia remontava ate Jupiter na 
linha paterna e a Pasifae, aquela que preferiu ser vaca an- 
tes que mulher, em linha materna. E neste ridiculo caiam 
tambem homens de grande valor e responsabilidade histo- 
rica. Assim Jufio Cesar, pronunciando a ora^ao fiinebre de 
sua tia Julia, nao deixou de lembrar que ela descendia de 
Anco Marcio, de um lado, e de Venus, mae de Eneias, do 
outro. 

Evidentemente e pelas suas fortunas principescas, mais 
que pela antiguidade, que brilha a maior parte das familias 
senatoriais. Dizia-se de fato, patrimonium laticlavium, for- 
tuna senatorial, para significar uma grande fortuna. Nao 
possuiam somente grandes bens em toda parte da Italia, 
mas tambem terras imensas nas ilhas do Mediterraneo e em 
todos os paises de alem-mar, naquele tempo conhecidos. Os 
vastos distritos cultivados por escravos acorrentados, as pas- 
tagens que, pela sua extensao, pareciam provincias, eram 
comuns na posse dos senadores, e em toda parte, sobre to- 
dos os lagos e todos os mares, dominavam os seus palacios 
e as suas vilas, de riqueza e beleza incomparaveis. Frontao, 
que nao figurava entre os senadores mais ricos, mandou cons- 
truir uma sala de banhos que custou 350.000 sestercios, isto 
e, 100:000|000 de reis. Cada uma destas grandes casas, 
com os seus milhares de escravos e libertos de todas as 
nacionalidades, formava como que um pequeno estado, que 
se bastava a si mesmo, cujos servos nao eram erapregados 
somente na exploracao de todas as riquezas naturais, para 
a manutencao e aumento do dominio; mas satisfaziam tam- 
bem a maior parte das necessidades pelas quais trabalham e 
produzem as industrias modernas. Mesmo os senadores de 
segunda e de terceira categoria possuiam ainda fortunas 
consideraveis, cuja renda anual variava entre mil e mil e 
quinhentos contos. O censo minimo de um senador devia 
ser de um milhao de sestercios, mais ou meno; isto e, .. .. 
250:000|000. Esta quantia era suficiente para o tratamento 
do senador solteiro, nao para uma familia senatorial, cujo 
trem de vida era custosissimo. As familias senatoriais, com- 
petindo entre si em fausto e prodigalidade, porfiavam em se 
sobrepujarem, reciprocamente, na magnificencia dos pala- 
cios, no luxo dos moveis, na riqueza do vestuario, acaban- 
do por esbanjar imensas fortunas e, crivadas de dividas, 
cairem na indi^encia. 

0 que obrigava o senador a'despesas ainda maiores do 
que comportavam as suas posses, eram os cargos publicos. 
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cm vista das despesas enormes que requeriam, especialmenle 
para os jogos e as festas que deviam oferecer ao publico, e 
que, as vezes, absorviam todo ou quasi todo o censo sena- 
torial. A mulher que se separa do marido antes que este 
tome o cargo de pretor, pode estar certa de ter feito um 
bom negocio, diz Marcial: 

Discidium non est hoc, Proculeia: lucrum est; 

(Nao e um desquite este, oh Proculeia, e um lucro.) 
Enquanto os senadores eslavam sujeifos a tamanhas des- 

pesas, achavam-se legalmente na impossibilidade de aumen- 
lar as suas fortunas. A antiga lei claudiana do tempo da 
scgunda guerra piinica que proibia aos senadores ou filhos 
de senadores possuir navios superiores a capacidade de 300 
anforas, foi confirmada por Julio Cesar, o que significava 
proibicao de comerciar, importar e praticar outros negocios, 
como tambem qualquer especie de usura. Nestas condigoes 
nada ha que admirar si, frequentemente, familias senato- 
riais caiam na indigencia, e eram obrigadas a recusar os car- 
gos, ou a resignar-se a aceita-los, com grande dificuldade. 
Muitos senadores preferiram serem degredados a classe dos 
cavalheiros, antes do que enfrentar as dificuldades dos car- 
gos senatoriais. Os requerimentos de senadores pedindo au- 
xilios ao Imperador, ou, pelo menos, de aceitar suas demis- 
soes do grau, eram numerosissimos, desde os tempos de Au- 
gusto, Tiberio eliminou os que empobreceram por causa 
das suas prodigalidades. 

A assistencia miitua era geralmente reconhecida como 
um dever comum entre os membros da primeira ordem. Si 
a casa de um senador se incendiava, todos concorriam para 
i econstrui-la e para prestar auxilio ao que fora objeto desse 
infortunio; conquanto, alguma vez, fosse suspeito de ter ele 
proprio causado o incendio — diz Juvenal. A cousa pas- 
sava-se diversamente, acrescenta o mesmo poeta, em se 
tratando de individuo de classe inferior, porque este 

.. ."Nudum et frustra rogantem 
Nemo cibo, nemo hospitio tectoque iuvabit", 

nu e inutilmente pedindo, ninguem o auxiliara com ali- 
inento, com hospitalidade ou com a sua casa. 

O grau e o estado das mulheres regulava-se sobre o do 
marido, como alias dispunha o Digesto; sempre, porem, 
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sendo a mulher inferior ao homem do mesmo grau: Diz 
de fato o Digesto. Livro I, Titulo IX: Consulari feminae 
utique consularem virum praeferendum nemo ambigit: 
ninguem poe em duvida que em todos os casos os homens 
consulares devem ser preferidos as mulheres consulares. 
E queremjis senhoras conhecer a causa desta preferencia? 
E' o mesmo Digesto que responde: quia maior dignitas in 
sexu virili. Em que Consista esta maior dignidade do sexo 
masculino nem o Digesto diz, nem eu o consegui descobrir. 
Em todo caso, e assim; e as senhoras, especialmeute as femi- 
nistas, farao muito bem si "boicotarem" o direito romano. 

Estas foram as classes sociais de Roma, cujas linhas 
divisorias iam se tornando sempre mais incertas e esmore- 
cendo-se ao ponto de permitir a passagem de uma para 
outra e a intromissao de elementos novos, ate fazer um 
amalgama de todas as nacionalidades, sobretudo pela intro- 
dugao continua de massas de escravos, trazidos para a ca- 
pital de todas as partes do Imperio, e pela ascensao de 
grande mimero deles, que adquiriram a liberdade, nao so 
na terceira, mas na segunda e na primeira classe. E' pre- 
cis© ter em conta tambem, a este respeito, a imigra^ao con- 
tinua de uma multidao de individuos livres, provenientes 
de todas as provincias, especialmente da parte meridional 
do Imperio, da Grecia e da Asia Menor, parecendo, como 
diz Juvenal, que o Oronte transbordara no Tibre. 

Roma, deste modo, tornou-se um cadinho etnico, no 
qual iam fundir-se todos os elementos conhecidos da anti- 
guidade, e o povo da cidade romulea, no terceiro seculo da 
nossa era, ja podia-se considerar a sintese etnografica do 
mundo antigo. 





VI - O Ventre de Roma 

"Peccato confessato, mezzo perdonato" diz o rifao ita- 
liano, Na esperan^a de ser completamente perdoado, con- 
fesso desde ja que o titulo da palestra de hoje nao e meu. 
E' de Emile Zola, que assim chamou um dos seus mais be- 
los romances. Achei-o muito comodo e muito proprio para 
o que hoje vou dizer e nao tive duvidas em apropriar-me 
dele. Havera sempre uma diferenga: Zola, sob o titulo 
de Le Ventre de Paris, escreveu um magnifico romance 
enquanto eu com o Ventre de Roma vou infligir uma pa- 
lestra ma?ante. 

Ja tive ocasiao, nas palestras precedentes, de dizer que 
para Roma afluia tudo o que de bom, de belo e de interes- 
sante se produzia no mundo. Mercato placidissimo da pro- 
dugao mundial era o Tibre, ja no tempo de Cicero; mer- 
cado que tudo absorvia, sem nada. ou bem pouco dar em 
troca. Tal e a Roma imperial, que vive sobre o direito 
de conquista pelas armas, e que nao precisa mais traba- 
Ihar, porque para ela trabalha o mundo. 

Quern, nao Ihe conhecendo a historia, se achasse em 
Roma no tempo do Imperio, nunca imaginaria o seu pas- 
sado, isto e, o que ela foi durante muitos seculos, naqueles 
que foram os seus tempos mais gloriosos, A quem le a 
descricao dos lautos banquetes, que ja se davam nos ulti- 
mos anos da Republica, mas que chegaram ao seu auge 
durante o Imperio, custaria muito a acreditar na sociedade 
dos Romanos primitivos, que viviam de pao e agua, acres- 
centando no maximo um pouco de queijo e alguma fruta. 
Sunt nobis castaneae molles et pressi copia lacti, diz o pas- 
tor virgiliano, para gabar a sua mesa, como uma das me- 
Ihores entre os antigos habitantes do Lacio. 
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Assim continuaram a se manter os costumes de Roma 
por muito tempo. O luxo e a elegaiicia oriental, nos ban- 
quetes, eram ainda desconhccidos no ano 188 antes de Cris- 
to. Quern as introduziu em Roma — diz Tito Livio — foi 
Manlio Vulso, por ocasiao do seu triunfo sobre os Gauleses 
da Asia. "0 luxo das na^oes estrangeiras — diz o nosso 
historiador — entrou em Roma somente com o exercito da 
Asia. Foi ele que introduziu na cidade os leitos de bronze, 
os tapetes preciosos, as cobertas de cama feitas de tecidos 
de fio, coisa considerada de grande luxo. Foi entao que 
se apresentaram pela primeira vez, nos banquetes, canto- 
tes c tocadores de harpa para alegrar os convidados, que 
se den mais elegancia e magnificencia aos banquetes e que 
os cozinheiros, dantes tidos como os ultimos entre os es- 
cravos, comeQaram a tornar-se mais caros, e o que dantes 
era um oficio desprezivel, passou a ser uma arte". 

Parece, contudo, que esses costumes demoraram ainda 
bastante tempo antes de triunfar; porque muitos anos de- 
pois, as escravas particulares cozinhavam ainda o pao nas 
casas particulares. como si na cidade nao houvesse pada- 
rias. No ano 161, a engorda das galinhas escandalizava 
a tal ponto que os censores emanaram um edito proibitivo, 
que vigorou por muito tempo. Os Romanes, porem, que 
contra a opjuiao de muitos, tinham bastante espirito, acha- 
ram o mode de burlar o decreto, engordando galos em vez 
de galinhas. E' Plinio o Velho que o diz, na sua Historia 
Natural; Gallinas sagitare Deliaci coepere, wide pestis 
exorta, etc. A importacao de aves e de ostras estrangeiras 
vein muito mais tarde; no ano 78 antes da nossa era apa- 
receu um edito quo proibia esses arligos. Ncsse tempo 
tambem, mais ou menos, nos banquetes mais luxuosos, ser- 
viam-se vinhos gregos e nunca mais de uma vez. 

Foi tambem nesta epoca que loram introduzidos em 
Roma os triclinios, isto e, os leitos ou sofas sobre os quais os 
comensais se deitavam para comer. De fato, enquanto nds 
dizemos "sentar-se a mesa", os Romanes diziam deitar-se, 
"discumbere". A mesa de forma quadrada era ocupada, 
cm tres de seus lados, por estes sofas, ficando o quarto li- 
vre para o servi?o. Nos grandes festins colocavam-se tantas 
mesas quantas fossem necessarias deixando, porem, o centro 
da sala Uvre; e neste espaco, achavam-se os cantores, os 
tocadores de flauta e de harpa, os dansarinos e os outros 
que concorriam a tornar alegre e brilhante a festa. 

0 luxo da mesa e a riqueza das iguarias aumentaram 
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em breve. Varrao, o mais douto poligrafo de Roma, que 
morreu no ano 27 a.C. ja lastimava estas inova^oes, con- 
siderando-as como indicio de decadencia e de corrupgao, 
como consta de um trecho de uma das suas numerosas obras 
perdidas, relativa ao comer, no qual em forma satirica (sa- 
tiras menippeas) lepide ac scite, elegante e espirituosamen- 
te, descreve as delicias exquisitas dos pratos, que se ser- 
viam nas ceias; entre as quais sao lembrados os pavoes de 
Samo, as galinhas bravas da Frigia, os grous de Melica, 
os cabritos de Ambracia, os atuns da Calcedonia, as mure- 
nas de Tartesia, os aselos de Pessimincio, as ostras de Ta- 
ranto, os esturjoes de Rodis, os sargos da Cilicia, as nozes 
da Tasia, os palmitos do Egito, as bolotas ibericas, e outras 
raridades, mostrando como ja naquela epoca os Romanos 
conheciam e levavam para Roma o que havia de melhor 
no mundo, repertas non per usum vitae necessarium, sed 
per luxum animi parata at que facilia fastidientis per im- 
probam satietatis lasciviam" (descobertas nao para o uso 
indispensavel da vida, mas preparadas por simples ambi- 
cao e para mais facilmente satisfazer a deploravel lascivia 
dessa gente cangada de tudo). 

Assim falava Varrao que era um erudito e um mora- 
lista, gente sempre um tanto cacete e enfadonha, valha o 
exemplo de quem vos esta falando. Um economista teria 
falado muito diversamente; pois nesse fato teria visto um 
incitamento ao comercio e ao aumento da riqueza. Assim 
pensa, por exemplo, Tucidide, que alem de um grande histo- 
riador e economista, para os seus tempos, o qual considera 
muito vantajosa para Atenas a circunstancia de importar 
os produtos de todos os paises, de modo que as mercadorias 
estrangeiras se tornaram para os ateniensis tao familiares 
como nos seus paises de origem. Fato que, alias, se tornou 
comum nos nossos tempos, em que ninguem julga reprova- 
vel on antipatriotico que em S. Paulo se encontrem vinhos 
da Franca e da Italia, caviar da Russia, nozes de Sorrento, 
ameixas de Smirna, passas de Atenas, e muitas outras gulo- 
dices que nos vem de todas as partes do mundo. Varrao 
era um troglodita em fato de economia. 

Exagero, tambem, parece haver nos escritores da pri- 
meira epoca imperial, quando falam da atrocidade da caca 
e da mania de explorar todas as terras e todos os mares para 
descobrir novas gulodices; como fazem Salustio, que na 
catilinaria diz que vescendi causa terra marique omnia 
exquirunt (para comer vao revistando a terra e os mares) 
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ou Seneca, que, dirigindo-se aos gulosos, assim os exprobra: 
oos quamm profunda et insatiabilis gala hinc maria scruta- 
tur, hinc terras (vos, cuja profunda e insaciavel gulodice 
esta devassando os mares e as terras). 

Trata-se de evidente exagero; e so se poderia aplicar aos 
tempos do imperador Yitelio, em que, efetivamente, a gu- 
loseima manifestou o seu mais alto poder. Escreve Sueto- 
nio na vida de Yitelio: "Fazia regularmente tres repastos e 
algumas vezes quatro; almoco, janta, ceia e orgia, satis- 
fazendo-se facilmente, em todos eles, pelo habito de vomi- 
lar. Convidava-se a si mesmo, num mesmo dia, para co- 
mer na casa de diversas pessoas, e cada festim desses nao 
custava menos de quatro mil sestercios. 0 mais famoso 
de todos foi, sem diivida, o banquete que seu irmao Ihe 
ofereceu por ocasiao da sua chegada, e onde se serviram 
dois mil peixes e sete mil passaros da melhor especie. Esta 
profusao, entretanto. viu-se superada pela apresentacao dum 
prato a que ele chamou o "escudo de Minerva", no qual ha- 
via misturados, figados de escaros, miolos de faisoes e de 
pavoes, ovos de moreias pescadas por navarcas em triremes, 
desde o pais dos Partos, ate o estreito de Gibraltar". 

Desde que se pronunciou a palavra feia, que indica o 
uso mais feio ainda de desembaragar o estomago afim de 
poder comer uma segunda e uma terceira vez, para nao vol- 
tar a falar deste costume pouco elegante, aproveito o en- 
sejo para dizer que ele era bastante comum entre os anti- 
gos. E que, deste modo, podiam, durante as suas orgias 
noturnas, ceiar duas. tres e ate quatro vezes, sem tomar 
indigestao. Para que ninguem se admire e pense que isto 
e invencao minha, ou dos escritores dos quais tiro estas 
noticias. lembrarei. e mais de um dos presentes com cer- 
teza pode testemunhar da verdade do que estou dizendo, 
que ainda hoje entre alguns povos, existe esse costume: eu 
proprio vi em certos hoteis e restaurantes de luxo, lugares 
especiais elegantissimos. todos de marmore branco, com 
duas colunetas para o fregues se apoiar afim de aliviar-se 
mais comodamente. Mas voltemos... "in piu spirabil aere"; 
ou. pelo menos, em ar mais agradavel e mais saboroso. 

Quern visitasse o mercado das aves, na Roma imperial, 
leria encontrado as qualidades mais finas e mais raras des- 
tes animais, como a galinha africana, a mais apreciada des- 
sa familia, ja lembrada por Varrao e que, parece nao ter 
desfrutado as simpatias de Horacio. 61e cantou: "nunca des- 
cera ao meu estomago galinha africana nem galinha brava"; 
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o que alias nao deve admirar, porque Horacio, em negocio de 
comida, tinha numerosas idiossincrasias, o ddio ao alho, por 
exemplo, que Ihe inspirou uma ode: A quem matou seu pai, 
quem vituperou sua mae, quem traiu seu irmao, quem vio- 
lentou sua irma, quem cometeu os maiores crimes, edat 
alium, fa?a-se-lhe comer alho. 0 parricidio em Roma era 
castigado com a pena de morte. Para Horacio, porem, 
comer alho era castigo mais forte do que a morte. Mas vol- 
tando ao mercado encontramos todas as aves que vem da 
Scicia, do Mar Negro e de Marmara, do Ganges e do Egito, 
no dizer de Columela, os fenicopteros flamantes e os pa- 
voes orgulhosos, lebres e toda especie de animais selvagens 
e domesticos, a pre^os elevadissimos. Um faisao engorda- 
do, (pasfus), por exemplo, pagava-se 250 sestercios, nao en- 
gordado (agresiis) 225; um ganso engordado, 200 sestercios, 
nao engordado 100. uma lebre 150, etc. 

fistes pregos, porem, ja pertencem ao imperio. Durante 
a Repuhlica, as viandas importadas eram rarissimas e apre- 
sentavam-se so em casos excepcionais. Gonserva-se o car- 
dapio de um festim sacerdotal da segunda metade do seculo 
que precede a nossa era, isto e, nos ultimos anos da Repu- 
hlica, e no qual se encontra um unico prato preparado cm 
parte com ingredientes estrangeiros, mas pouco custosos. E' 
precis© nao esquecer que estes banquetes sacerdotais eram 
os mais custosos. Neste banquete, logo, foram servidos para 
comecar, ovos cozinhados e azeitonas (era tradicional em 
Roma comecar sempre com ovos e acabar com as frutas, 
donde veiu a frase ab ovo usque ad malum, do comeco ate 
o fim), ostras, duas qualidades de mexilhoes, um tordo so- 
bre aspargos, uma franguinha cevada. um guisado de ostras 
e mexilhoes, com castanhas pretas e brancas; depois ainda 
diversas especies de mariscos e peixes de mar, com papa-fi- 
gos, files de javali e de cabrito, uma especie de pate de aves 
com papa-figos. O prato principal era composto de peitos 
de leitoas, uma cabe^a de porco, um guisado de peixes, duas 
especies de pato cozido ou preparado de outro modo, lebres, 
aves assadas, uma massa de farinha e de paes do Piceno. 
ftste festim que reuniu o que havia entao de mais distinto 
em Roma, no qual, figurou, tambem o proprio Julio Cesar, 
na sua qualidade de Pontifice maximo, juntamente com 
grande numero de sacerdotes e de sacerdotisas, foi um dos 
mais suntuosos da epoca anterior ao Imperio, mesmo entre 
os banquetes sacerdotais, que eram suntuosissimos, sendo 
considerado digno de mencao especial. 
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O periodo do maior luxo da mesa entre os Romanos co- 
mecou somente depois da batalha de Acio, em consequen- 
cia da qual Augusto ficou unico dominador de Roma. O 
surto de prosperidade tornado pelo comercio, especialmente 
depois da abertura das rela^oes comerciais com a India, pela 
via do Egito, contribuiu grandemente a este sucesso. Foi 
somente a partir desta epoca que Roma se tornou um vasto 
mercado onde afluiam todos os produtos, naturais, e manu- 
faturados, os mais caros e mais raros de todas as regioes, 
que podiam satisfazer o paladar dos gastronomos romanos 
nas .suas orgias. Foi nesta epoca que come^aram aqueles 
lestins, dos quais falam com tanta admira^ao e quasi com 
espanto os escritores do tempo, sobretudo Plinio, o Velho, 
e Seneca. 

Nao se pense que o grande custo destes festins consis- 
tisse, exclusivamente nas comidas e nas bebidas. Ja, desde 
aquele tempo, as maiores despesas eram representadas pe- 
los adornos e embelezamentos das salas, pela musica, dan- 
sas e outros divertimentos, a que os Romanos se haviam 
habituado, depois da conquista do Oriente. Numa festa 
oferecida por um amigo de Nero, durante o inverno, as 
rosas, por si sos, custaram mais de quatro milhoes de ses- 
tercios. No banquete famosissimo, que custou a Lucio Ve- 
ro scis milhoes de sestercios, a prodigalidade do anfitriao 
manifestou-se especialmente nos ricos presentes que ele 
fez a todos os convidados, entre os quais havia belissimos 
oscravos e escravas, vasos de metais preciosos, carros mon- 
tados em prata com os seus animais e respectivos cocheiros. 

As quantias prodigiosas, alias, que se gastavam nestes 
festins, sobretudo os precos elevados de certas gulodices, 
nao devem ser atribuidos exclusivamente a glutoneria mas 
Jambem, e talvez muito mais, a moda e a vaidade rumo- 
rosa, a ostentacao e ao desejo que o anfitriao tinha que se 
falasse dele nas rodas do mundo elegante e dos patuscos 
refinados. "Os esbanjadores — diz Seneca — desejam que 
a vida que eles levam, seja objeto continue das conversa- 
coes, e pensam haver perdido o seu tempo, si nao se fala 
deles. Para fazer nome entre esta gente nao e suficiente 
ostentar vida luxuosa; e precise impressionar a atencao 
publica". Foi exatamente para despertar rumor e admira- 
cao que mais de um prodigo chegou a pagar por um peixe 
de peso extraordinario, quantias loucas. Assim tal P. Ota- 
vio pagando cinco mil sestercios por um peixe que pesava 
clnco e meia libras romanas, comprou realmente por esse 



— 93 — 

prego a gloria de ser o adquirente de uma mercadoria, que 
nao somente o Imperador Tiberio, mas o principe dos "gour- 
mets", Apicio, o Brillat-Savarin de Roma, achara demasia- 
damente cara. &ste pre?o, economicamente, faz parte dos 
pregos de ostentacao, que tem por limite unicamente a ca- 
pacidade e solvabilidade do adquirente. 

Plinio, falando dos cozinheiros mais famosos daquela 
quadra, diz que urn cozinheiro no seu tempo custava mais 
do que, nas eras passadas, o triunfo de um general vito- 
rioso. Seneca fala, como de uma monstruosidade, de um 
prato famoso, que se tornara objeto das conversances de toda 
a capital. Os comestiveis mais procurados e mais delica- 
dos, como ostras e outros moluscos exquisites, ourinos, la- 
gostas limpas da sua casca, que ordinariamente sao servidas 
separadamente nas grandes festas, eram misturadas de tal 
modo num molho especial, que nada mais se distinguia 
nessa mistura. O luxo grosseiro de P. Servilio Rulo, na 
epoca de Sila, introduzira o uso de servir nos banquetes, 
mesmo nos menos numerosos, um javali inteiro. O j avail 
e o porco eram para os Romanes pratos muito apreciados, 
que os preparavam de variados modos. 

0 luxo da mesa, ao lado dos efeitos danosos, foi causa 
de nao poucos beneficios economicos, como ja disse, o pri- 
meiro foi o estimulo para transplantar para o territorio ro- 
raanc, e ali as aclimatar, muitas especies de animais e ve- 
getais estrangeiros. 

Uma grande parte dos animais e vegetais que servem 
para o consume e o luxo, ja haviam sido introduzidos na 
Italia desde os tempos da Republica. A maioria, porem, e 
os mais raros e procurados, foram introduzidos com o Im- 
perio. No tempo de Tito, o prefeito da frota, Optatus Eli- 
percio, conseguiu aclimatar nas aguas do literal ocidental 
da Italia, entre Ostia e a Campania, um dos peixes mais 
apreciados, o sargo, que vivia entre as ilhas de Greta e de 
Rodes, o que fez dizer a Plinio: Eis como a gula propor- 
cionou um novo element© para a boa vida, e deu ao mar 
romano um novo habitante, porque de hoje em diante nin- 
guem mais se admirara vendo ayes estrangeiras por ovos 
em Roma. Os proprios censores do luxo da mesa acha- 
vam que a coisa nao era ma, quando viam que se tornava 
economicamente vantajosa, observa Bureau de la Malle, 
na sua Economia Politica dos Romanes. 0 proprio Var- 
rao, que vimos tao acerrimo adversario desse luxo, no lini- 
co livro dele que sobrevive complete, sobre os quatrocentos 
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o tantos que escreveu, da minuciosas instru^oes acerca do 
modo de criar e propagar artificialmente a caga, as aves, 
os peixes e os moluscos de especies exoticas, como as ga- 
Jinhas pintadas da Africa, as lebres e os coelhos da Galia e 
da Espanha, os caracois de Iliria, tal como crescem na terra 
de origem. Foi assim, segundo Plinio, nao somente a gulo- 
dice, mas o amor do lucro que auxiliou a invengao de par- 
ques de ostras no lago Lucrino e em Bordeus. 

Os animals introduzidos na Italia, devido ao aumento 
do luxo foram aves, em maior numero. O pavao, que Hor- 
lensio, em primeiro lugar mandou servir assado, ja nao era 
novo com o advento do Imperio. Aumentando a procura, 
a cria^ao dos pavoes tornou-se uma verdadeira industrial 
cspecialmente nas ilhas proximas a Italia, que se transfor- 
maram em verdadeiros parques de pavoes. O faisao, que 
nos tempos de Yarrao e de Horacio nao tinha ainda feito a 
sua aparicao na mesa dbs Romanos, ao tempo de Marcial 
nao somente era conhecido e procurado, mas tambem cria- 
do na Italia. Mais tardio e mais raro apresenta-se o faisao 
chamejante, cuja lingua Apicio pos em evidencia como sen- 
do manjar de grande delicadeza. 

A aclima^ao das arvores frutiferas na Italia deu-se em 
escala muito maior do que a dos animais exoticos; e foi, 
em seguida, pela Italia que estas arvores se difundiram em 
outros paises europeus. Os gregos da Magna Grecia intro- 
duziram a videira na peninsula italica, e all se deu tao 
bem, que, em breve, superou a produgao da terra de origem, 
de modo que no quinto seculo a.C. chamava-se a Italia de 
terra preferida por B^co. Da Grecia veiu tambem, em 
epoca remotissima, talvez contemporaneamente a videira, a 
oliveira, e so mais tarde, das ilhas e da Asia Menor, veiu a 
figueira, porque, nos tempos de Yarrao e de Horacio, ainda 
se comiam figos de Chio, da Lidia, da peninsula Calcidica 
e da Africa. A denominagao de nozes, amendoas, casta- 
nhas aparece na Italia muito tarde, sendo importadas da Asia 
Menor, cspecialmente da regiao do Ponto. Catao conhecia 
a amendoa. mas no seu nome grego de amygdala, doce e 
amarga. Em Virgilio encontramos pela primeira vez a 
palavra castanea, enquanto a noz, iuglandes (glandes de 
Jupiter) remonta a Cicero. Raras eram as! ameixas no 
tempo de Catao, que ja sao comuns sob August© enumeran- 
do Plinio muitajs especies delas, sendo a melhor a de Da- 
masco. A roma, ao contrario, ja era comum nos dois se- 
culos antes da era vulgar. O marmelo, que os gregos rece- 
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beram diretaraente da ilha de Greta, era tambem antigo na 
Italia; enquanto a cereja foi introduzida por Liiculo, que a 
trouxe do Ponto. 

Tambem a aclimatacao das flores teve grande impulse 
nos ultimos tempos da Repiiblica e no comedo do Imperio. 
Excetuada a rosa, proveniente dos jardins orientais e tra- 
zida para a Italia pelas primitivas colonias gregas, como 
tambem o lirio, e que dai se espalharam ambos para os ou- 
tros paises europeus, no comedo do Imperio, achamos nos 
jardins romanos o croco (agafrao), que crescia especial- 
mente nos jardins da Cilicia. Apresentavam tambem os 
mesmos jardins, como um triunfo de aclimatacao. o incen- 
so e a mirra. 

Impossivel torna-se dizer de todas as outras especies de 
arvores frutiferas, introduzidas na Italia nas primeiras de- 
cadas da nossa era, e da Italia transplantadas para os pai- 
zes ocidentais. chegando ate a Britania com a expedicao 
feita durante o reinado de Claudio, no ano 27 depois de 
Cristo. Entre todas, porem, foram a oliveira e a videira, 
que, pela sua importancia, influiram grandemente na difu- 
sao da civilizacao e na organizacao economica. As costas 
mediterraneas da Italia, da Franca, da Espanha; as do Ocea- 
no Atlantico da peninsula iberica cobriram-se dessa bene- 
tica arvore, que ja os Gregos consideravam como presente 
da deusa Atena-Minerva. A videira. mais resistente ao frio, 
conquistou a regiao mais ampla ainda. estendendo-se mais 
para o norte. 

Deste modo, cumpria-se aquilo que parecia uma predi- 
cao dos primitives colonizadores gregos, os quais admirados 
da rica produtividade do solo italico, sobretudo na produ- 
cao vinicola. chamaram este pais de Enotria. isto e. terra 
do vinho. 

Toda a Italia, portanto, o Imperio, o mundo conhecido 
trabalhava e produzia para manter a cidade que sobre todo 
este mundo estendera o seu poder. Roma, nos primeiros 
seculos do imperio, tornara-se o ventre do mundo, um es- 
tomago formidavel, onde ia acabar o que de melhor pro- 
duziam a natureza e a atividade do homem. Como vimos. 
Roma quasi nada produzia. a nao ser em pequenas indus- 
trias de consume particular, limitado quasi aos proprios 
produtores. Desde a infima plebe. ate os Senadores mais 
ricos, ate a corte imperial, todos viviam a custa do mundo. 

E como viviam 1 
A plebe contentava-se com o pao e o toucinho que Ihe 
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eram distribuidos pelos poderes publicos. Nada mais a preo- 
cupava e so ameagava fazer revolugoes quando eles fal- 
tavam. As classes superiores, porem, viviam numa orgia 
quasi continua. Ja disse algo dos banquetes romanos, em 
que nao se sabe si e maior a falta de criterio ou o espirito 
de dissipa^ao. Onde, poremresta falta de bom gosto e este 
espirito de dissipa^ao manifestavam-se mais abusivos e ri- 
diculos, era entre os homines novi, os que os franceses cha- 
mam de parvenus ou nouveaux riches, que supriam a falta 
de bom gosto com o esbanjamento. Nos temos a descricao 
de um destes banquetes, conservada num livro curiosissimo 
e do maximo interesse; uma das mais belas joias da litera- 
lura latina; o Satyricon, de Petronio; um romance que mo- 
dernamente chamar-se-ia de naturalista, e que poderia mui- 
lo bem ser escrito por Emile Zola ou por E^a de Queiroz. E' 
o banquete de Trimalciao, que este. individuo recem-enri- 
quecido, oferece a um grupo de convidados de toda especie, 
com o unico fim de ostentar a sua riqueza. E' este ban- 
quete, literariamente, um prato tao delicado, que eu dese- 
jaria oferece-lo complete aos Senhores, com a sua finissima 
ironia, com as suas cores naturais, de uma expressao insu- 
peravel, si o tempo mo permitisse. Infelizmente nao e possi- 
vel, porque levar-me-ia muito longe, mais do que permi- 
tem os limites de uma palestra que nao queira ser exces- 
sivamente enfadonha. Limitar-me-ei, portanto, a parte gas- 
tronomica, a descrigao dos pratos, das iguarias, dos vinhos, 
e os Senhores verao que isso Ja e suficiente para dar uma 
indigestao. 

Quando todos, menos o dono de casa, se deitaram nos 
seus triclinios, foi servido o primeiro prato, como hors- 
d'oeuvre. Sobre um pequeno burrinho, em bronze de Co- 
rinto, com os seus alforges cheios, de um lado, de azeitonas 
brancas, do outro, pretas, estavam colocados dois vasos de 
prata, na borda dos quais estava gravado o nome de Tri- 
malciao. Pequenos arcos em forma de pontes sustentavam 
arganazes bem condimentados com mel e papoulas. Havia 
tambem salsichoes quentes sobre uma grelha de prata, e 
acima da grelha ameixas da Siria juntamente com graos 
de Roma. 

Neste ponto, entra Trimalciao, carregado por escravos 
e mais parecido com um manequim, coberto de riquezas os- 
tensivas e grotescamente distribuidas, do que com um ho- 
mem verdadeiro. Quasi contemporaneamente surgem dois 
escravos carregando uma galinha de madeira, circundada 
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de ovos de pavao, como si estivesse chocando, ovos que sao 
distribuiclos entre os comensais, acompanhados de uma pe- 
sada faca de prata para quebra-los "— Vejam si ja nao 
estao chocados e se ainda se podem comer. — diz Trimal- 
ciao. Os couvidados quebram os ovos, e o primeiro impul- 
se e de joga-los fora, tanto se parecem com ovos podres. 
Olhando mellior, porem, vem que, em cad a ovo, ha um 
papa-figo com mollio de gema de ovos apimentado. 

Ja todos beberam vinho melado, como aperitivo, quando 
entraram dois escravos etiopes tendo na cabeca anforas, 
como as que servem para regar o solo, cheias de vinho. Nao 
e esse vinho para beber, e sim para lavar as maos, como, 
se usava nos grandes banquetes, entre um prato e outro, 
pois nao existiam ainda garfos e os convidados tomavam 
os alimentos com os proprios dedos, ou os recebiam pelas 
maos dos escravos. O vinho para beber vem, desde ja, em 
pequenas anforas de cristal bem fechadas, trazendo cada 
uma, um rotulo que assim rezava: FALERNO OPIMIANO 
DE GEM ANOS. 

Chega no entanto, o segundo service, que foi para os 
convidados uma desilusao. Um montao, em forma de globo, 
em redor do qual estavam representadas as doze costelacoes 
do zodiaco, e sobre estas diversas comidas em rela^ao mals 
ou menos com o nome da constelagao. Sobre o Ariete, ha- 
via graos de bico arietinos, sobre o Touro, um peda?o de boi 
cozinhado, sobre os Gemeos, rins e testiculos, sobre o Can- 
cer, uma simples coroa, sobre o Leao, figos africanos, so- 
bre a Virgem. uma matriz de porquinha, sobre a Libra, 
uma balan^a que de um lado sustentava um bolo e de outro 
uma torta, sobre o Escorpiao. um pequeno peixe de mar, 
sobre o Sagitario, uma lebre, sobre o Capricomio, uma la- 
gosta, sobre o Aquario, um ganso, sobre os Peixes, duas 
sardas. No centro desse beio globo havia uma moita que 
sustentava um faVo de mel. Um escravo egipcio passava 
de um para outro lado, servindo pao quente num pequeno 
forno. 

Enquanto os convidados estavam olhando, desaponta- 
dos, a comida que Ihes parecia ordinaria, o anfitriao da um 
sinal e quatro escravos correm e levantam a parte superior 
do pseudo globo. Surpresa geral: um novo prato feito de 
aves-finissimas, uma leitoazinha, uma lebre com azas figu- 
rando Pegaso. Nos quatro angulos desse grande prato, ha- 
via quatro satiros trazendo odres dos quais saiarri molhos 
que corriam para uma bacia onde peixes nadavam. Foi 

3518 
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uma explosao de aplausos e um ataque em toda a regra ao 
prato suculento. 

Nao quis, porem, o anfitriao deixar passar a ocasiao 
no dever de dar uma ampla explica^ao acerca do sentido 
de mostrar a sua cultura, pois, acabado o prato, sentiu-se 
do globo que cobria as iguarias. Foi uma verdadeira licao 
de cosmologia bestialogica, que os comensais receberam com 
os aplausos devidos a tao generoso anfitriao. Nao tinham 
ainda ^cabado os aplausos, quando entraram novos escravos 
trazendo tapetes bordados, representando cenas de caga, fato 
que despertou em todos grande curiosidade, porque nao ati- 
navam com a significatjao disso. Aumentou ainda a curio- 
sidade, quando veiu de fora grande barulho de caes latindo 
e muitos destes come^aram a correr pela sala, acompanhan- 
do um grande javali femea sobre um prato, com a cabega 
coroada e pendendo-lhe da boca duas cestinhas de palmei- 
ras entrela^adas, uma das quais continha tamaras da Siria, 
e a outra, da Tebaida. Em redor achavam-se porquinhos 
feitos de massa cozidos ao forno, em posicao de chupar as 
tetas da javali. fistes porquinhos foram distribuidos entre 
os convidados, com licen^a para os levarem consigo. Para 
trinchar a javali, veiu um sujeito em traje de cacador, com 
grandes bigodes e um facao, que encravou com violencia no 
peito da javali. Nova surpresa: da abertura feita pelo ca- 
cador-trinchante, sairam numerosos tordos, que comegaram 
a voar pela sala, sendo, porem, imediatamente presos e dis- 
tribuidos entre os comensais. Entao Trimalciao gritou: 
"— Vejam se esta gulosa Javali enguliu todas as glandes 
da floresta". A esta ordem, os escravos correram, tiraram 
as tamaras que se achavam nos dois cestinhos e as distri- 
buiram em partes iguais entre os convidados. 

Depois de uma dissertagao de Trimalciao sobre as suas 
propriedades, eis que aparece, sobre uma grande bandeja 
que cobria grande parte da mesa, um porco enorme. En- 
quanto admiram a diligencia do cozinheiro, Trimalciao finge 
olhar atentamente o animal, e depois exclama: 

"— Mas este porco nao esta limpo, e ainda tern as en- 
tranhas... Chamem o cozinheiro". E quando este chega, 
depois de te-lo ameacado de graves castigos, impoe-lhe abrir 
imediatamente o porco, do qual em vez das entranhas, pu- 
lam na mesa pedacos de chouricos, de linguicas e outros 
petiscos. Trimalciao gostosamente ri-se da proeza cumpri- 
da, exaltando o seu cozinheiro. 

Nova interrup^ao e novas elocubragoes de Trimalciao 
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que fala de tudo, exaltando as suas obras de arte, os seus 
pratos, os seus vasos, com um exibicionismo que trai toda 
a sua ignorancia e a sua vulgaridade; entre uma fingida 
admiragao dos comensais, que fazem esfor^os sobrehuma- 
nos para nao desabotoar numa risada homerica. E os dis- 
cursos eram acompanhados pelos atos e pela cena. Assim, 
quando o liberto Asilte contradiz os homeristas e Trimal- 
ciao conta como Ajax perdeu a razao, cortando a direita e a 
esquerda, entram na sala alguns escravos gritando e carre- 
gando sobre uma bandeja enorme um bezerro cozido, se- 
guidos por Ajax, que, com a espada nua e imitando os ges- 
tos de um individuo furioso corta o bezerro em todos os sen- 
tidos, e com a ponta da espada distribue estes peda?os aos 
convidados, estupefatos. 

Nao passara ainda a estupefa^ao, quaudo, de repente, 
o forro da sala comegou a estalar, de modo que os tricli- 
nios e toda a sala tremeram. Todos levantam os olhos te- 
mendo um desastre; mas eis que as tabuas do forro se entrea- 
bem, e, atraves da abertura, desce um amplo cesto com co- 
roas que os escravos colocam sobre as cabe^as dos comen- 
sais, juntamente com perfumes delicadissimos. Entretanto, 
destacando os olhos do forro e voltando-se para a mesa 
acham-na coberta de pratos e bandejas cheias ds bolos e, 
no meio um Priapo de massa, que ocupava o centro da mesa, 
e, que segundo o costume, trazia uma grande cesta, cheia 
de uvas e de frutas de toda especie. Ja os convidados avidos 
estendiam as maos para experimentar essa gostosa sobre- 
mesa, quando os espera uma nova surpresa. A cada ten- 
tativa para tocar os bolos e as frutas que estavam na mesa, 
estas esguinchavam um liquid© saboroso, mas incomodo, que 
ensopava a cara dos comensais. Isto, porem, nao impediu 
que, passada a maravilha, todos fizessem uma completa de- 
vastacao nas frutas e nos magnificos doces que cobriam a 
mesa. 

Continuam a passar perante os olhos as gulodices de 
toda especie e os vinhos mais finos do mundo antigo, come- 
cando assim aquela orgia geral em que acabavam geral- 
raente as ceias dos Romanos, protraindo-se ate o canto do 
galo, e ate mais tarde, entre cantos, recitacoes de versos, 
brincadeiras de toda especie, e no nosso caso, as asneiras 
do anfitriao, que nunca deixa de exaltar as suas riquezas, 
as suas vilas e tudo quanto Ihe pertence, compreendido o 
seu passado, na esperanca de fazer esquecer que ele na ver- 
dade era um simples liberto enriquecido. 
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Para completar as suas ostentacoes, Trimalciao, a cej'to 
ponto, acha conveniente resumir, para melhor impressrbnar 
os couiensais, com falsst modestia e fingindo esquecer mui- 
tas coisas, o que fora o banquete, no modo seguinte: "Afinal, 
o que e que nos serviram? Vou vos dize-lo, si me for pos- 
sivel, pois tenho memoria tao fraca, que as vezes, esqueco o 
men proprio nome. Nos tivemos, no comeco, um porco co- 
roado dc chouricos e circundado por linguicas, moelas nmi- 
to bem preparadas, aboboras, e pao de trigo integral, quf 
eu prefiro ao pao branco, porque e fortificante, laxativo e 
me faz aquele efeito que os senhores sabem, sem dor al- 
guma. O segundo servico era composto de uma torta fria, 
molhada com mel quente de Espanha deliciosissimo; pelo 
que nao experimentei a torta, mas quanto ao mel eu o 
iambi ate os dedos. Em redor, estavam graos de Eico, tre- 
mocos, nozes em abundancia e uma maca para cada um, 
excetuado eu, que tirei duas. Minha mulher faz-me lem- 
brar um petisco que eu estava esquecendo. Foi-nos servido 
um pedaco de urso, e Scintila, tendo-o experimentado, sem 
saber o que era, rejeitou quasi as entranhas. Quanto a 
mini comi dele quasi uma libra, porque tinha um gostinho 
delicioso de javali e porque pensava que, si os ursos comem 
os homcns, e mais do que justo que os homens comara os 
ursos. Finalmente, nos tivemos um queijo mole, vinho co- 
zido, alguns caracois, tripas miudinhas, figados pimentados, 
ovos coroados de molho, raboes, mostarda, um pequeno pra- 
to de frutas de mar e conchas de toda especie, um par de 
atuns novinbos; circulou lambem uma pequena barquinha 
cheia de azeitonas brancas e pretas, que os convidados dis- 
putaram grosseiramente a golpes de unha: quanto ao pre- 
sunto, nos o devolvemos sem o experimentar". 

Cardapio tentador nesta hora que precede ao jantar e 
provoca mais ativos os estimulos do estomago, sem neces- 
sidade de aperitivo. 

Que todos poi:tanto os meus ouvintes, especialmente as 
gentis senhoras, voltando para as suas casas encontrem uma 
mesa tao bem guarnecida, e o que desejo; menos, e claro, 
as grosserias e as vulgaridades de Trimalciao. Porque neste 
caso seria preferivel a mats modesta das mesa, ou como di- 
zia Horacio: 

Inde domum me 
Ad porri el ciceris refero laganique catinum 

(volto a minha casa para comer um prato de alho porro, 
graos de bico e foga?a). 



VII - O Exercito e as guerras 

de Augusta 

No curso destas palestras ja live ocasiao de dizer que 
Augusto nao foi o que propriamente se chama um guerrei- 
ro, como o fora Cesar. Fez guerras quando foi precise, 
quasi diria, quando nao era possivel evita-las, quando os 
sens interesses pessoais, ou os interesses da Repiiblica o exF 
giam. Nunca, porem, foi procura-las. As suas foram guer- 
ras de defesa, nao de conquista. mesmo quando tais pare- 
ciam, a exemplo das guerras contra os povos Germanicos, 
como veremos. 

Ja vimos que. diante da repulsa de Antonio em Ihe en- 
tregar o que Ihe pertencia. na sua qualidade de herdeiro de 
Cesar, Otaviano formou um exercito a sua custa, mas nao 
se sentindo com animo de enfrentar sozinho o seu adver- 
sario, tratou de se aproximar dos conjurados que the ha- 
viam morto o pai, os quais so pelo apoio dele se reanima- 
ram, considerando-o chefe, e preparando assim a chamada 
guerra mutinense, a primeira combatida por Augusto. Nesta, 
porem, o verdadeiro comandante nao foi ele, mas Hircio, 
amigo e discipulo de Cesar, com quern combatera nas Ga- 
lias e nas guerras civis, e autor do YIII Comentario sobre 
as guerras galicas, que por muito tempo foi tido de autoria 
de Cesar. E quando, na batalha de 21 de abril, nas pro- 
ximidades de Modena (Mutina), o general Hircio caiu com- 
batendo heroicamente e Otaviano viu-se obrigado, contra 
sua vontade, a assumir o comando do exercito e combater 
como um soldado. tomou-se de tal impressao que facil se 
tornou a tarefa de M. Emilio Lepido, isto e, a de conciliar 
Otaviano com Antonio. Entretanto, nessa batalha o futuro 
imperator, com um pouco de audacia e de espirito guerreiro. 
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leria podido cortar a retirada de Antonio e acabar de uma 
vez a luta, que devia ainda, durante doze anos, ensanguen- 
tar os campos de batalha e causar tantos danos a Roma e 
a Republica. Consequencia desta concilia^ao foi o segundo 
triunvirato Reipublicae constituendae, que devia dar um gol- 
pe terrivel na repdblica, entregando-a a uma ditadura tri- 
plice, composta de Otaviano, Antonio e Lepido, e que fez 
tao numerosas vitimas em Roma. Uma das mais ilustres, 
foi Cicero, abandonado a vingan^a de Antonio, que Ihe fez 
pagar com a vida as quatorze ora^oes contra ele pronun- 
ciadas no Senado, e que, a imitacao das que Demostenes 
pronunciara contra Felipe, se chamaram Felipicas. 

A defeccao de August© enfraquecera os conjurados, mas 
os nao abatera; porque a-pesar-de expulsos de Roma e pros- 
critos, dispunham ainda de um forte exercito que Rruto 
reunira & organizara na Macedonia, ao qual se haviam 
reunido as forcas superstites, que tinham conseguido sair 
de Modena, alem das que trouxera Cassio e que estavam 
reunidas na Asia Menor. Come?ava assim uma nova guer- 
ra, na qual Otaviano, preposto as forcas maritimas, era obri- 
gado a abandonar a Sicilia diante das forcas de Sexto Pom- 
peu, filho do grande adversario de Cesar, que reclamava a 
heranca que Ihe deixara o pai. 

Atraves de uma serie de escaramu^as, chegou-se a ba- 
talha, ou melhor, as batalhas de Filipi, porque, na reali- 
dade, foram duas batalhas distintas. Os exercitos dos dois 
partidos acamparam perto de Dirrachium, a moderna Du- 
razzo, na Albania. O exercito dos conjurados era dividido 
em dois corpos, fortemente colocados e separados por uma 
planicie alagadiga. Tambem o exercito dos cesarianos era 
dividido em dois corpos; um ao norte, comandado por Ota- 
viano, outro, ao sul. comandado por Antonio. Assim fica- 
ram longamente inertes nos pesados e tristes dias outonais 
do ano 42 a. C.; procurando os conjurados evitar a bata- 
lha, na esporanca que os inimigos, fartos de meios e do apoio 
de uma frota, se consumissem na inercia e na ignavia dos 
acampamentos. O III epodo de Horacio, que tomou parte 
nesta guerra ao lado dos conjuradbs, adido aos acampa- 
mentos de Cassio, epodo escrito mais tarde, mas pensando 
com certeza naquela ocasiao, descreve a desidia de que eram 
tornados os soldados. "Horrida tempestas", comeca o epodo: 
uma horrivel tempestade encobriu o ceu; o firmamento dis- 
solve-se sobre nos em chuva e em neve; ja sobre o mar ja 
sobre os bosques muge o vento da Tracia. Aproveitffmos, 
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oh amigos, a ocasiao destes dias, e enquanto as forcas nos 
sustentam e nos e permitido, apaguemos da nossa fronte as 
precoces rugas senis. Venha uma anfora de vinho fechada 
no ano em que nasci, e nao coisa alguma mais te preocupe: 
um Deus, talvez, recompora as cousas e repora tudo em or- 
dem. 

Mas si os conjurados tinham todo interesse em procras- 
tinar o combate, hem diversas se apresentavam as coisas no 
campo dos triunviros. Diante do perigo Ihes via faltar tudo, 
procuravam, por todos os modos, apressar o combate, pro- 
vocando continuamente o inimigo, ate que este, sob a amea- 
ca de ser atacado pelas costas, aceitou a luta, pensando em- 
penhar-se somente numa das comuns escaramucas, quando 
ela, ao contrario, se generalizou em verdadeira batalha. As 
tropas comandadas por Bruto cairam sobre as de Otaviano 
e desbarataram-nas de tal forma, que o prdprio comandante 
foi obrigado a se esconder num paul para salvar a vida; 
enquanto as de Cassio foram desbaratadas pelo exercito de 
Antonio, que entrou no acampamento dos conjurados sa- 
queiando-o e destruindo-o. Cassio suicidou-se, ao que pa- 
rece, para nao cair nas maos dos inimigos. 

Os dois exercitos, colocados na estranha situacao de 
serem ambos metade vencidos e metade vencedores, quan- 
do chegou a noite, recolheram-se aos seus acampamentos, 
dispostos a recomecar a batalha, apenas se apresentasse a 
ocasiao favoravel. Isso nao demorou muito, porque num 
dia do mes seguinte, decidiram-se definitivamente as sortes 
dos conjurados; o exercito de Bruto foi desfeito de modo 
irreparavel, e este, retirando-se para um vale proximo, —, 
como conta Piutarco — auxiliado pelo retorico Strabao, que 
Ihe fora mestre de eloquencia, deu-se serenamente a morte, 
sem um gemido, sem um sinal de fraqueza, como convinha a 
um verdadeiro patricio romano. 

Entre as condicoes estabelecidas depois da batalha de 
Filipi, havia uma que se referia a recompensa devida aos 
veteranos combatentes sob as ordens dos triunviros, dos 
quais uma boa parte ainda eram credores, desde os tempos 
de Cesar, das gratificacoes que Ihes haviam sido prometi- 
das. Tendo Antonio escolhido o Oriente e tendo ficado a 
Italia com Otaviano, este viu-se em grande dificuldade para 
cumprir as promessas feitas aos veteranos. Na Italia, nao 
havia mais ager publicus para distribuir; os cofres publi- 
cos estavam vasios, e a venda dos bens confiscados aos pros- 
critos nao dava suficientemente para pagar o que se devia 
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aos anligos leglonarios cesarianos. Foi necessario, portan- 
to, recorrer as propriedades particulares, desapropriando 
os possuidores, com a promessa de pagamento congruo das 
terras desapropriadas. 

Contra estas providencias levantaram-se grandes pro- 
testos por parte dos antigos proprietarios, apoiados nisso 
por Lucio Antonio, irmao do colega de Otaviano no triunvi- 
rato, e por Fulvia, mulher do proprio triunviro, os quais, 
durante a ausencia de Otaviano, e aproveitando-se da fra- 
queza de Lepido, tinham usurpado em Roma o poder e 
gozavam-no em forma quasi absomta. Para melhor conse- 
guir o sen escopo e crear indisposi?6es e odios contra Au- 
gusto, Lucio e Fulvia instigavam os proprietarios desapos- 
sados, dizendo que isso era feito unicamente por Otaviano, 
contra o desejo de Antonio, o verdadeiro triunfador de Fi- 
lipi, pois so a este cabia decidir da recompensa que se de- 
via dar aos veteranos. Por este motive, o descontentamen- 
to cresceu em modo tal, que Augusto se achou na necessi- 
dade de tornar mais brandas possiveis as disposicoes to- 
madas, renunciando a muitas dessas desapropriacoes, e de- 
volvendo as terras a alguns que ja tinham sido desapropria- 
dos. Entre estes, estava Virgilio, pequeno proprietario do 
Mantuano, que, porisso se julgou no dever de agradecer a 
Otaviano com a ecloga primeira. em que Otaviano ja e cha- 
mado de deus, e como tal invocado: 

O Meliboee, Deus nobis haec otia fecit. 
Namque erit ille mihi semper Deus; illius aram 
Saepe tener nostris ad ovilibus imbuet agnus 

(oh Melibeu, foi um Deus que nos deu este descanso; pois 
ele sempre sera para mim um Deus, e um cordeiro tenro 
do nosso rebanho imbuira com o seu sangue o altar dele). 
O descanco de que pode gozar Melibeu (Virgilio) e devido 
a Otaviano, e representa a maior delicia a que podia aspirar 
o proprietario que nao vera as suas terras em poder de r: 
soldado ordinario. 

Impius haec tarn culta novalia miles habebit? 
Barbaras has segetes? 

(Um soldado brutal tera estes alqueives? Um barbaro es- 
tas messes?) e acaba com uma descricao da paz agreste, dc 
tao delicada docura, que faz leiriorar o Angelus de Millet. 



— 105 — 

lit iam suxnma procul villarum culmina fumant, 
Maiores que cadunt altis de montibus umbrae. 

versos que eu nao me atrevo a traduzir, preferindo repro- 
duzir a tradufjao que deles fez Odorico "Mendes: 

E ao longe dos casais fumando os cumes, 
Dos monies caem ja maiores sombras. 

Estas concessoes, porem, nao podiam satisfazer os in- 
teressados proprietarios, nem deixavam de indispor os ve- 
teranos, que viam em parte menosprezado o que julgavam 
o seu direito, situacao embaracosa agravada por Lucio e 
Fiilvia, os quais abandonando toda reserva, colocaram-se 
abertamente contra Otaviano, atribuindo-lhe desejos e de- 
signios ditatoriais, enquanto eles se proclamavam defenso- 
res da Republica. 

Somente depois de verificar que nao havia meio de che- 
gar a um acordo paciflco, depois que Liicio se recusara a 
comparecer perante uma especie de tribunal de arbitros, 
constituido por velhos veteranos. Otaviano resolveu-se a 
combater os dois adversarios, que ja pregavam abertamente 
a revolucao. Enquanto ele tentava uma empresa contra al- 
gumas cidades meridionais, com resultados pouco satisfa- 
torios, mandou sitiar Perugia, onde se haviam recolhido 
Eucio e Fulvia com as legioes de que dispunham, pelo ge- 
neral Vipsanio Agripa. Era este um fiel amigo de Ota- 
viano, que este trouxera consigo de Apolonia, quando dai 
voltara, depois da morte de Cesar, e do qual, ate aquele me- 
mento, ninguem falara. Devia, entretanto, em breve, ocu- 
par lugar de grande destaque nas empresas de Augusto, 
revelando-se general de qualidades e dotes militares supe- 
riores, e braco direito de Augusto nas coisas militares. 

A chamada guerra de Perugia, mais que uma guerra, 
foi uma parodia das precedentes guerras civis; porque nao 
houve combates verdadeiros. Os revolucionarios fecharam- 
se na cidade, onde foram cercados pelas forcas de Agripa, 
e depois de alguns meses, no corae^o de marfo do ano 41, 
os sitiados entregaram-se, sem maior resistencia. Otaviano, 
nao querendo irritar Antonio, tratou muito bem os vencidos, 
deixando Lucio em liberdade e convidando os milites que 
o acompanhavam, a se passarem sob suas bandeiras. Mas, 
exasperado pelo perigo corrido e para satisfazer a colera 
dos veteranos irritados por esta guerra, e ainda mais para 
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aterrorizar a Italia e induzi-la a aceitar as suas determina- 
coes, mandou matar os decurioes de Perugia e uma parte 
dos senadores e cavalheiros caidos prisioneiros. Algumas 
familias ilustres acabaram-se nesta ocasiao, e a cidade, que 
devia ser entregue ao saque, incendiou-se, ao que parece, 
incidentalmente. 

Enquanto isto acontecia, Virgilio, entre os anos 41 e 40, 
escrevia aquela ecloga IV, que e um hino a paz e ao renova- 
mento dos costumes, auspiciando um mundo de fraternida- 
de entre os homens. 

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 
lam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; 
lam nova progenies coelo demittitur alto 

(Grande ordem ja de seculos decorre: — Tornam Satiir- 
nios tempos, torna a Virgem (a Justica) — Do ceu nova 
progenie enfim descende) como traduz Odorico Mendes. 
Julgar-se-ia isso ironia, si nao fosse bem conhecida a sin- 
geleza e a probidade do poeta mantuano. 

A luta entre o irmao e a mulher de Antonio, de um lado, 
e Otaviano, do outro, nao tinha dissolvido, mas tinha, por 
certo, enfraquecido de muito as rela?oes entre os dois cole- 
gas, entre os quais, ja desde os primeiros tempos depois da 
morte de Cesar, nao existia boa camaradagem. Para au- 
mentar a influencia de Augusto, em prejuizo de Antonio, 
perante os Romanos, deram-se dois fatos: o insucesso da 
campanha deste contra os Partos, e o sucesso de Augusto 
contra Sexto Pompeu. De fato, enquanto o exercito coman- 
dado por Antonio, depois de graves perdas, era obrigado 
a se retirar, chegando em lugar seguro somente depois de 
fer deixado no caminho numerosas tropas, Augusto conse- 
guia relevantes resultados contra Sexto, que continuava a 
molestar a tranquilidade de Roma e do Imp^rio. O Trata- 
do de Miseno, concluido no ano 39 entre os triunviros e 
Sexto, tinha danificado bastante a fama de Augusto, pelo 
que este esperava o momento oportuno para se refazer do 
abalo sofrido. 

O inicio desta campanha cifrara-se numa serie de desas- 
tres para Otaviano. A expedigao tentada no ano 38, contra 
a Sicilia, acabou na forma mais deploravel, sobretudo pela 
incapacidade e pela falta de coragem belica de Augusto 
que se encontrou sem frota, e que teria caido nas maos do 
inimigo, si nao fosse o valor dos seus generais. 
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Mas si Augusto nao era um guerreiro, era, porem, ho- 
mem de uma exemplar firmeza de propositos. A derrota 
nao o desanimou e, voltando a Roma, dedicou-se comple- 
lamente ao preparo de uma nova expedi^ao, convencendo 
Lepido a nela tomar parte. No ano 36, de fato, com uma 
frota numerosissima, e com o concurso de Lepido, que vinha 
da Africa com as suas legioes, assentou atacar a Sicilia por 
Ires lados. Desta vez, tambem, o comeco da luta foi outra 
serie de desastres, devido sobretudo a incerteza do proprio 
Augusto, que esteve a pique de ser aprisionado. 0 mimero, 
porem, sobrepujou o valor. Tendo Augusto conseguido de- 
sembarcar numerosissimas tropas na ilha, e vendo-se Sexto 
na impossibilidade de opor-lhes resistencia, tentou, como 
ultima esperanca, uma batalha maritima. Aqui tambem, 
contudo, o numero extraordinariamente superior dos navios 
de Augusto, infKgiu-lhe uma derrota, que nao Ihe deixava 
mais esperanca para continuar a luta; pelo que embarcou 
no unico navio que Ihe restava, juntamente com a filha e 
os seus tesouros, e abandonou definitivamente o campo. 

Esta vitoria exal^ou imensamente o poder de Augusto 
entre os Romanes, ainda mais pela comparacao com os 
insuces'sos de Ant6nio nas suas campanhas particas. A 
completar o exito de Augusto, concorreu Lepido que, des- 
gostoso pelo tratamento que Ihe dispensavam os colegas de 
triunvirato, e cioso da gloria de Otaviano muito mais novo 
do que ele, quis reconquistar, no triunvirato, a posicao que 
ocupava dantes e comecou a promover sedicoes, que o de- 
sacreditaram ate perante as suas legioes, que o abando- 
naram, passando ao lado de Augusto. Deste modo, este na 
idade de vinte e seis anos se achou, de repente, chefe de 
quarenta e tres legioes, de seiscentos navios e de um impe- 
rio que compreendia grande parte da Africa setentrional, 
da Espanha, da Iliria, da Galia e da Ralia, com autoridade 
quasi absoluta, numa repiiblica impotente e incapaz de qual- 
quer resistencia. 

Estavam, no entanto, amadurecendo mais graves acon- 
tecimentos. Otaviano, voltando a Roma vitorioso, em vez 
de se entregar a vingancas e a crueldades, como fizera an- 
tes, e como todos esperavam, revelou-se um homem com- 
pletamente novo; dedicando-se as reformas politicas e mo- 
rais, sobretudo a renovar os costumes, purificando-6s da 
corrupcao em que tinham caido. Espelho desse novo rumo 
que Augusto Otaviano deu ao regime publico, foi a litera- 
lura. Foi neste tempo que Virgilio publicou as Georgicas, 
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nas quais, especialmente no livro segundo, exalta a simpli- 
cidade e a pureza da vida campestre, e Horacio publicou o 
primeiro livro das satiras, verdadeira li^ao de moral pu- 
blica e particular. 

Ao passo que Otaviano ia conquistando simpatias em 
Roma, Antonio, com a sua politica orientalista e as suas es- 
tranhas concessoes aos caprichos de Cleopatra, ia cada dia 
perdendo terreno no coracao dos sens patricios, que viam de 
man olho os propdsitos de crear uma monarquia egipcia 
sob o seu poder. A sua conduta diibia em relacao a Otavia- 
no, quando, ao terminar o period© triunviral, propos este 
demitir-se, em condicoes que o teriam deixado em posicao 
de absoluta inferioridade, convenceu Augusto da necessi- 
dade de romper com o antigo colega. Gomecaram assim os 
primeiros conflitos, que deviam conduzir a luta aberta en- 
tre os dots triunviros e acabar com a batalha de Acio, na 
qual a vitoria da parte otaviana mostrou, ainda uma vez, a 
pouca capacidade guerreira de Augusto, mas a grande habi- 
lidade politica que o assistiu sempre em todas as suas em- 
presas. 

Como ja tive ocasiao de dizer, a batalha foi vencida 
nao pelo valor de Augusto, mas sim, pelas intrigas de Cleo- 
patra, que queria afastar Antonio dos interesses de Roma 
o que nao teria conseguido, si ele tivesse saido vitorioso, e 
pela traicao de uma parte dos soldados de Antonio, antes 
de come^ar a batalha, fato lembrado por Horacio, no epodo 
IX, quando, dcplorando que Romanes pudessem submeter-se 
aos caprichos de uma mulher egipcia, diz que, irritados por 
essa vergonha, 

Ad hoc fremenles verterunt bis mille equos 
Galli, canentes Caesarem 

(fremente.s por tanta vergonha, dois mil Gauleses voltaram 
aos sens cavalos, aclamando altamente Cesar). Por todos 
estes motives pode-se dizer que Augusto ganhou a batalha 
de Acio sem vence-la; isto e, sem combater, ficando assim, 
sem grande esforyo, unico dominador de Roma e do impe- 
rio. 

Mas si a habilidade de Otaviano nao se manifestou du- 
rante a batalha, teve ocasiao de se evidenciar imediata- 
mente depois, em condicoes nao menos graves, nem menos 
dificeis do que foca o combate. Os veteranos na Italia 
rumorejavam, ameacando revoltas, porque ainda nao haviam 



— 109 — 

sido satisfeitos nas suas pretensoes. Avisado dcste fato, 
Augusto compreendeu, de relance, o perigo que o amea^ava, 
nao tanto em si, quauto pelos eteitos que podia produzir, 
si a noticia chegasse a conhecimento de Antonio e dos sens 
amigos. Sem perda de tempo Otaviano voa para Roma, 
promete dinheiro e terras aos veteranos, coaie^a por espre- 
mer a si mesmo e aos sens amigos, arrecada quanto Hie e pos- 
sivel e. assegurando que o restante seria pago, em breve, 
com os tesouros que tiraria da Alexandria e das riquezas 
de Cleopatra, acalma os espiritos, ajusta momentaneamente 
as coisas e volta precipitadamente para a Asia, resoivido a 
acabar com a questao oriental. 

Todos conhecem o desfecho desta luta e o fim de Anto- 
nio e de Cleopatra. Augusto pode, assim, apossar-se do te- 
souro dos Lagidas, com o qual. voltando a Roma, pode nao 
somente satisfazer os veteranos, mas fazer ricos donatives 
populares. 0 povo respondeu com festejos e alegrias, como 
nunca se viram, glorificando e exaltando o vencedor com 
honras quasi divinas, pela paz que finalmente, depois de 
tantas guerras civis, podia estender as suas azas^dbfe o 
mundo. Foi entao que Horacio, ja completamente preso 
de admiracao por Augusto," pode cantar 

Nunc esl bibendum, nunc pede Jibero 
Pulsanda tellus 

{chegou oh amigos, a bora de beb6r e de dansar livremente). 
E fazendo-se eco das vozes que se propalavam, acrescenta: 

Antehac nefas depromere Caecubum 
Cellis avitis, dum Capitolio 

Regina dementes ruinas, 
Funus et imperio parabat 

Contaminate cum grege turpium 
Morbo virorum, 

(Anteriormente nao era licito tirar o Cecubo das adegas avi- 
tas, enquanto uma rainha demente preparava ruinas e mor- 
tes para o Capitolio e para o imperio, com um exercito de 
homens contaminados por doen^as torpes e vergonhosas.) 

A paz, que parecia dever ser eterna, nao demorou muito 
em ser interrompida. nao somente para desiludir os Roma- 
nes, ja "pouco amantes das lutas, mas para mostrar, aindo 
uma vez, a inaptidao de Augusto no que dizia respeito a guer- 
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ra. Os Cantabros e os Asturianos, bem sabendo que, uma 
ve/, vpocidos, seriam escravizados e encurralados nas rcon- 
tanhas a escavar ouro para os dominadores, opuseram viva 
resistencia a invasao romana, mantendo-se independentes 
ate a epoca de Augusto. No proposito de submeter tambem 
esta regiao, tao rica em metais, e na esperanca de desfa- 
zer a fama desfavoravel de que era circundado como militar, 
Augusto resolveu levar a guerra a estes povos, tomando ele 
proprio a direcao do exercito invasor, fazendo para isso 
grandes preparatives. 

Entre as muitas reformas introduzidas ou tentadas por 
Augusto, nao faltaram as relativas ao exercito que, em vir- 
tude das longas guerras civis e da consequente indisciplina, 
estava em plena decadencia. Si ha forma de organizagao 
em que seja indispensavel a hierarquia, e certamente o exer- 
cito, baseado como e na disciplina. Mas esta desaparecera 
quasi por complete do exercito romano, devido aos falsos 
democraticos, aos demagogos que, para adquirir populari- 
dade, e servir-se do exercito para fins pessoais, deixaram 
cair a disciplina em grande desleixo, ate abolir toda distin- 
<;ao hierarquica, chamando a todos de companheiros. Au- 
gusto restabeleceu a ordem hierarquica, e repos em uso o 
nome de soldados. Ao mesmo tempo expulsou do exercito 
os numerosos libertos e ate escravos que nele se haviam 
introduzido durante as guerras civis, na esperanca de fazer 
reviver a antiga dignidade das legioes romanas, com o antigo 
sistema de castigos severos e de recompensas. In re mili- 
tari et commutavit multa et instituit atqne etiam ad anti- 
quum morem nonnulla renovavit, disciplinam severissime 
rexit. (nas coisas militares fez muitas modificacoes e mui- 
fas inovapoes, fazendo reviver nao poucas das antigas ins- 
rituicoes, restabelecendo lima disciplina severissima) diz 
Suetonio, enumerando em seguida as reformas introduzidas 
nor Augusto. 

Mas si era bom reformador tambem nos assuntos mili- 
tares, nao era bom militar, quando se tratava de passar da 
leoria a pratica e dirigir um exercito em tempo de guerra; 
ja o sabemos. Os valentes Cantabros e Asturianos opuse- 
ram ao exercito comandado por Augusto uma resistencia 
tal que este se encontrou era grandes apuros. Felizmente 
uma doen^a providencial veiu tira-lo das dificuldades. Para 
se tratar, retirou-se para Tarragona, deix'ando o comando 
do exercito a dois legados. Restabelecido, voltou a Roma, 
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onde mandou levantar um templo votivo a Jupiter Tonante, 
por have-lo salvo de um raio durante uma marcha. 

Tornado prudente por estes insucessos, quando, no ano 
16, se tratou de submeter os povos dos vales alpinos, que se 
.ichavam era plena revolta, limitou-se a fazer a guerra de 
longe, por meio de Legados, que foram os dois filhos de Li- 
via por ele adotados, Tiberio e Druso, ambos muito que- 
ridos em Roma, especialmente o segundo, muito novos ain- 
da, um de 26, outro de 22 anos, mas muito valorosos, que 
conduziram a campanha com rara virtude, submeteram 
fodas as popularoes alpinas, ate o Danubio, despertando na 
cidade eterna um entusiasmo desde muito desconhecido, 
Deste entusiasmo, fez-se expoente Horacio, a convite do pro- 
prio Augusto, em duas belissimas odes, especialmente a pri* 
meira, em louvor de Druso, que compara com uma aguia 
que cai em cima dos Yindelicios: Quatem ministrum fulmi- 
nis alitem. Os poetas, naquele tempo, conservavam ainda 
algo do vate antigo, e sua arte era considerada indispensa- 
vel para crear a grandeza da patria e o culto dos herois. 

Abyssus abyssum invocat, um abismo chama outro abis- 
mo, uma guerra provoca outra guerra, uma conquista, para 
sustentar-se, precisa de outra conquista. A conquista da 
Galia, feita por Cesar, que induzira Tito Livio a perguntar 
si ela fora mais vantajosa do que danosa para Roma, e Se- 
neca a duvidar si nao teria sido preferivel que Cesar nunca 
livesse nascido, deixara atras de si gravissimas consequen- 
cias e problemas que pediam solu^ao. Depois da prova das 
riquezas que Roma podia tirar da Galia, ninguem mals 
pensava na possibilidade de abandona-la. Mas o fato de 
conserva-la nao apresentava menores dificuldades, nao so- 
mente porque os Gauleses dificilmente se resignavam a obe- 
decer e a serem explorados pelos governadores romanos, 
como acontecia com os povos orientals, acostumados, desde 
tempos imemoraveis, a obedecer e a pagar; mas porque os 
Germanos, repelidos por Cesar alem do Reno, continuavam 
a rumorejar nos limites do imperio, faziam frequentes in- 
cursoes nos territories dominados pelos Romanos, e nem 
sempre se resolviam a se retirar sem combater, como aeon- 
leceu no ano 16, quando, a chamado do governador Lolio, 
incapaz de repelir os Germanos, que haviam transposto o 
Reno, bastou a presen^a de Augusto e o seu nome de filho 
de Cesar, para induzir os invasores a voltar as suas sedes. 

A conquista da Germania, logo, apresentava-se como 
condi^ao impreterivel para a defeza e manuten^ao da Ga- 
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lia; e Augusto, apesar da sua adversao k guerra, que mani- 
festara desde o primeiro dia depois da batalha de Acio, e a 
sua asplracao pela paz, acabou por se convencer dessa neces- 
sidade e decidir-se a tentar a empresa. 

A estas, porem. outras dificuldades juntaram-se para 
procrastinar-lhe o intento; uma revolta na Panonia, pri- 
meiro, facilmente sufocada, e a morte de Agripa, que era o 
homem sobre o qual especialmente contava Augusto para a 
execucao do sou piano. Mais que tudo, porem, precisava 
resolver a questao militar que, depois de algum tempo de 
calma, renascera mais violenta do que nunca. Cada ano, 
tornava-se mais dificil o recrutamento, na Italia, de tropas 
novas, porque, devido ao aumento da riqueza, os individuos 
habeis encontravam na patria os meios de viver muito mais 
facilmente do que ir militar em terras longinquas e inhospi- 
tas; a despesa anual, com a aposentadoria dos veteranos, 
lornava-se pesada e fazia inexequivel a promessa feita por 
lei, no ano 14, mandando reformar os militares depois de 1(5 
anos de servico; era necessario aumentar continuamente o 
numero das tropas auxiliares, o que equivalia a diminuir a 
forca do exercito, enchendo-o de gente heterogenea; e ha- 
via por fiha as exigencias sempre crescentes dos soldados, 
que se queixavam de nao poder viver com o soldo de dez as- 
ses por dia, pois, com essa quantia, tinham de prover ao ves- 
tuario, as armas e ao restante de que precisavam, pedindo, 
por isso, um aumento de soldo. Tornou-se, portanto, indis- 
pensavel uma nova lei militar, pela qual o service duraria 
16 anos para os legionarios e 12 para a guarda imperial. 
Findo esse tempo, todos seriam compensados nao com ter- 
ras, como se costumava anteriormente, mas com uma quan- 
tia em dinheiro, cujo total nao conhecemos exatamente, mas 
que devia ser bastante elevado. 

Estas dificuldades e a morte de Agripa pareceram no 
momento induzir Augusto a abandonar a ideia da expedi- 
cao germanica. Na segunda metade do ano 12, porem, o im- 
perador retomou o seu projeto, valendo-se do piano estabele- 
cido por Agripa. Enviado Tiberio a submeter a Panonia, 
novamente em armas contra os Romano's, o irmao d^sfe, 
Druso, foi encarregado da empresa germ&nica. fiste na se- 
gunda metade do ano 12 fez um primeiro reconhecimento 
nos paises a noroesie da Germania, penetrando naquele que 
modernamente se chama Zuider-Zee, e ocupando o pais dos 
Frisoes, ou Holandeses. No ano seguinte, 11 a. C., Druso 
entrou nas terras dos Germanos, segundo o piano de Agripa 



— 113 — 

e as ordens de Augusto, embrenhando-se ate o rio Weser e 
o Elba; mas, aproveitando-se das discordias dos Germanos, 
em guerra entre ejes, com um golpe audacioso, e abandonan- 

o piano e a peudencia que Augusto Hie recomendara, 
qdiantou-se muito a dentro do pals, e obrigou quasi toda a 
regiao a se submeter ao poder romano. A falta de viveres e a 
esterilidade do pais coagiram-no, comtudo, a retroceder, para 
retomar o piano preestabelecido. Na retirada foi surpre- 
endido por uraa cilada e correu o risco de se perder juhta- 
inente com Jodo o exercito. Escapando a esse golpe, cpnse- 
guiu chegar iao rio Lipe, onde, segundo o piano que Ihe fora 
tracado, constfuiu um castelo a que deu o nome de Aliso, 
voltando eip seguida a Galia, onde construiu outro castelo 
sobre o Reno. 

0 ano 10, terceiro da guerra, passou quasi sem combates, 
e Druso pode regressar a Roma, onde disputou o cargo de 
consul, que obteve facilmente; voltando porem a Germania 
antes do fim do ano. O ano 9, foi decisive para a guerra 
sob o comando de Druso. Os Germanos, profundamente 
impressionados pelas empresas precedentes, submeteram-se, 
ou fingiram submeter-se, sem combater, de modo que Dru- 
so, com as suas legioes, pode correr livremente a Germania 
em todos os sentidos. Na volta, porem, caiu do cavalo, 
quebrou uma perna e sofreu de modo tal que poucos dias 
depois vinha a falecer, interrompendo-se, assim, a empresa 
da Germania, que so aparentemente ficara sujeita a Roma 
pois, na realidade, rebentavam revoltas em toda parte. 

Comeca, nestp ppptp, uff} colapso da vida do imperio, 
que se prolongou pte o ano 4 da nossa era. Mortos Agripa e 
Druso, nao sobrevivia, em redor de Augusto, sinao Tiberio 
capaz de ajucja-lo a sustentar a carga do governo, ja dema- 
siadamente pesada pela sua idade e pelas fadigas a que epti- 
vera sujeito durante tantos anos. Mas Tiberio, pelo sen 
carpjer severo o altivo, proprio da gens claudia, era maj- 
quisto pela novp gerpcao, leviana e amapte dos divertimentos, 
nela pompreendida a propria Jqlip, filha dp Augusto, a qual 
depois da morte de Agripa, seu primeiro marido, fora pelo 
imperador coagida a caspr com Tiberio. Tantas foram as 
iplrigas que teceram em redor deste que ele, cancado dessa 
■yida tao contraria ao sen temperamento altivo e desdenhoso, 
abpndonou todos os cargos, a vida piiblica e a corte, reli- 
rando-se para a ilha de Rodes. Somente depois que os acon- 
tecimentos tornaram indispensavel a revocapao de Tiberio, 

3616 
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e que Augusto o adotou, fazendo-o seu companheiro no Im- 
perio, foi possivel retomar a campanha contra os Germanos. 

Mai voltou ao poder, Tiberio fez uma visita a Germa- 
nia, para se certificar das verdadeiras condi^oes do pais. De 
regresso a Roma, iniciou aquela reforma do exercito, que 
julgava poder Ihe dar ainda a antiga eficiencia, rcforcando- 
o com duas legioes novas e reformando a velha lei de Au- 
gusto. O servigo foi prolongado, para os legionarios, de 
16 anos a vinte, e para os pretorianos, de 12 a 14. No fim 
do servico cada soldado recebia uma quantia de 12.000 
sestercios, si legionario, e de 20.000, si pretoriano. Ao mes- 
mo tempo para que o Estado nao se encontrasse mais em 
condicoes de nao poder manter o que prometera, fundou 
uma caixa especial distinta das outras, para as pensoes mi- 
litares, alimentada por rendas proprias. Esta lei foi apro- 
vada no comedo do ano 5. 

Promulgada a lei e reforcado o exercito, Tiberio vol- 
tou a Germania para reiniciar a grande expedicao de Druso, 
de acdrdo com o piano de Agripa. A frota desceu pelo Reno 
ate o Mar do Norte e, acompanhando as costas da Jutlandia 
entrou no Mar Baltico e dai pelo rio Elba remontou o curso 
deste. Ao mesmo tempo, o exercito terrestre atravessou o 
pais, do Reno ao Elba, numa extensao de 400 milhas, rece- 
bendo as homenagens dos povos que encontrava, ou com- 
batendo-os e submetendo-os, quando opunham resistencia. 
Frota e exercito encontraram-se no coracao da Germania. 
Numerosos povos reuniram-se em ar ameacador na margem 
direita do rio, e ai ficaram alguns dias, ate que, impressio- 
nados pela demonstracao de forga feita pelos Romanes, re- 
tiraram-se, depois de ter feito ato de submissao. 

Tiberio voltava assim para Roma vitorioso, disposto a 
procurar o dinheiro necessario para a aplicacao da lei mi- 
litar. Pouco depois da sua chegada, os dois chefes Augusto 
e Tiberio forneceram, do proprio tesouro particular, 170 
milhoes de sestercios e conseguiram fazer aprovar pelo se- 
nado uma lei que impunha sobre as herancas dos cidadaos 
romanos urn imposto de 5 por cento, excluindo as pequenas 
herancas e os legados deixados aos pobres. 

O descontentamento entre as classes ricas foi grande, es- 
pecialmente contra Tiberio, que se sabia ser o verdadeiro au- 
tor da lei. fiste, porem, como de costume, pouco se impor- 
tou com o que se dizia a seu respeito, e, no comeco do ano 6, 
voltou para Germania afim de cumprir a ultima parte do seu 
programa. 
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Poucos anos antes, os Marccmanos, fugindo diante da 
invasao de Druso, haviam passado para a regiao moderna- 
mente conhecida pelo nome de Boemia , e ai, guiados pelo 
sen rei Marbod, fundaram um reino que ainda nao reconhe- 
eera o dominio de Roma. Tiberio pretendia submete-lo ou 
reduzi-lo a protetorado Romano, ameacando invadir o pais 
por dois lados; pelo ocidente, atraves do pais dos Catos, e 
pelo sul, atraves da Panonia. Mas a expedicao estava ape- 
nas iniciada, quando Panones e Dalmatas levantaram-se no- 
vamente e mataram as guarnicoes dos pequenos presidios, 
juntamente com os estrangeiros que, por motives comer- 
ciais, ai se haviam estabelecido. 

A insurreicao era seria, porque dava-se as portas do Im- 
perio, e porque desligava o exercito da sua base| natural, que 
era a Italia. Tiberio. porem, nao era homem para se deixar 
impressionar. Concluiu um acordo com Marbod, e voltou 
para a Panonia, nao com a intcncao de sufocar a revolta de 
um so golpe, mas como o exigiam as condicoes do seu exer- 
cito, formado em boa parte de gente nova, e com o inimigo 
disposto mais as guerrilhas que a um combate campal, dis- 
posto a opor guerrilha a guerrilha, acossando o inimigo, 
cortando-lhe os viveres e impedindo as novas sementeiras. 
Deste modo, mas com grandes sacrificios, pois Roma fora 
obrigada a recrutar veteranos, libertos, estrangeiros e ate es- 
cravos subtraidos aos seus donos. a Panonia e a Dalmacia 
estavam pacificadas ali pelo meiado do ano 9. 

Em Roma estavam-se preparando grandes festas para ce- 
lebrar o triunfo de Tiberio, quando a cidade foi repentina- 
mente aterrorizada por uma noticia que espalhou a desola- 
cao e o espanto em todos os espiritos. 

A Germania levantara-se e surpreendera as tropas ro- 
manas, depois de have-las insidiosamente atraido a desco- 
nhecida floresta de Teutoburgo. As tres legioes foram di- 
zimadas, e seu comandante, Quintilio "Varo, para nao cair 
nas maos do inimigo, suicidou-se. Autor da traicao fora 
Arminio, amigo de Yaro, com o qual jantara no dia ante- 
rior a horrivel matanca, homem crescido e educado em Roma 
e cidadao romano. A flor do exercito romano, as legioes 
formadas dos melhores veteranos, tinham desaparecido! 

Tamanho desastre abateu o espirito de Augusto, ja velho 
e enfraquecido. Com a derrota de Teutoburgo, Augusto fe- 
chava a sua vida militar, come^ada com o compromisso de 
Modena. Bern triste carreira! 
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Mas si Augusto nao fpi um grande guerreiro, foi um 
grande politico; qualidades que dificilmente se coadunam. 
Alexandre, Napoleao foram grandes guerreiros, mas pes- 
simos politicos. Augusto foi grande politico e pessimo guer- 
peiro. Qual desses dois dotes e prefepivel? Um e outro 
pode ser bom oq man; como, alias, acontece a todos os do- 
tes humanos. 0 juizo final depende do uso que deles o 
homem sabe fazer. 



VIII - A Politica de Augusto 

Eis-nos diante do ponto mais dificil de nossa tarefa: 
interpretar a politica de Augusto. 

Houve entre os historiadores quem conslderasse a Ota- 
viano um verdadeiro mito, o Hamleto da historia, em fato de 
politica, tamanha e a dificuldade que apresenta, as vezes, 
a interpretacao dos seus atos, aparentemente contraditorios 
entre si. Ha nisso evidente exagero. A politica de Augusto 
apresenta algumas vezes, e verdade, dificuldades a quem 
deseja penetrar-lhe o espirito intimo; isso, porem, nao e 
privilegio de Augusto, mas sim de todos os homens publi- 
cos, especialmente quando tais homens viveram em periodos 
de grandes agitacoes e de profundos revolvimentos politicos 
c sociais, como foi o de Augusto, e sobretudo quando a sua 
acao se estendeu por raais de meio seculo. 

Essa dificuldade torna-se ainda maior quando se quer 
interpretar os acontecimentos segundo principios absolutos, 
fazendo da politica uma ciencia abstrata, baseada em leis 
eternas, fixas, inderrogaveis, como as das ciencias fisicas. A 
politica nao e uma ciencia; e uma arte. E como tal deve- 
mos considera-la em relacao as condigoes do tempo e do lu- 
gar em que os acontecimentos se desenrolam. Aplicando 
esses principios a politica de Augusto, talvez sua interpre- 
tacao se torne muito mais simples e mais facil do que ge- 
ralmente se acredita. 

Nao tinha ainda dezenove anos Augusto, quando, recebi- 
da a noticia do assassinio do seu pai adotivo, deixou Apolonia 
para voltar a Roma e recolher a heran^a do ditador. Franzi- 
no, doentio, ja manifestara, contudo, inteligencia muito abcr- 
ta e grande amor ao estudo. Yoltava agora, acompanhado de 
alguns amigos que o pai Hie dera como companbeiros, entre 
estes um tal Vipsanio Agripa e um tal Quinto Salvidieno 
Rufo, todos de origem bumilde; numerosos veteranos, colo- 
nos e libertos de Cesar, que o incitavam a vingar o pai e a 
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tomar-lhe o lugar chamando-o Cesar, antes mesmo que a 
adocao fosse reconhecida pelo Senado, como a lei requeria. 
Ja estes fatos de per si e a companhia que trouxera consigo 
teriara sido suficientes para provar que Otaviano voltara de 
Apolonia para a Italia com o proposito de disputar a he- 
ranca de Cesar, si isso nao constasse de outra prova mais 
direta. Antes de ir para Roma, Otaviano ficou em Napo- 
les e em Pozuoli. onde procurou alguns politicos, que ai se 
achavam, entre eles o seu padrinho, Lucio Marcio Filipo e 
M. Tiilio Cicero, fistes dois, por motives diversos, quise- 
ram dissuadi-lo da aceita^ao da heranca para nao vir a se 
embrenhar num mundo de questoes dificilimas. Tudo, po- 
rem, foi inutil. Contra o conselho desses dois varoes de 
grande autoridade permaneceu ele no seu proposito, e en- 
caminhou-se para Roma, afim de po-lo em execucao de?- 
xando Cicero espantado de ver tamanha firmeza num moco 
de 19 anos, quando ele nao tinha mostrado muita em tantos 
anos de vida politica. 

Poucos dias depois da sua chegada a Roma, e posto pe- 
los amigos ao par das coisas, especialmente da circunstan- 
cia de se haver, Antonio apossado dos documentos de Cesar, 
de relevantes quantias que a viuva de Cesar, Calpurnia, Ihe 
entregara, para ver-se livre de todo aborrecimento, pediu- 
Ihe uma audiencia, com o proposito de tratar desses nego- 
eios. Antonio, que nao so estava pouco disposto a resti- 
tuir o que pertencera a Cesar como tambem, fortalecido pelo 
fato de haver sido nomeado no testamento, terceiro herdeiro, 
logo depois de Bruto, (que certamente nao podia pretender 
a sucessao) teve a esperanca de dissuadir Otaviano do pro- 
posito de pleitear os seus direitos, espantando-o com um ges- 
lo violent©. Quando ele se apresentou no palacio de Pom- 
peii, onde Antonio residia como consul, depois de o ter feito 
esperar muito, admitiu-o h sua presenca, mas so Ihe deixou 
prommciar poucas palavras: vix admisso in pompeianos 
hortos, loqnendi secum tempus dedit, diz Veleio Paterculo, 
pois mal aludiu a sua intencao, chamou-o de louco por ter 
a pretensao de levantar a heranca de Cesar, tao novo como 
era; e, sem mais, voltou-lhe as costas. 

Enganara-se, porem, redondamente Antonio, pensando 
espantar e reduzir ao silencio, com um gesto brutal, aquelc 
rapazola de aparencia tao timida. Trritado pela afronta, 
Otaviano comecou a agitar o povo meudo, denunciando o 
consul como inimigo da plebe, lembrando as suas crueis 
repressoes do ano 47, acusando-o de trair a memoria e a 
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causa de Cesar, impedindo-o de cumprir os legados, e acres- 
centando que venderia tudo o que possuia, ele e a familia, 
para pagar imediatamente os trezentos sestercios legados 
pelo pai a cada plebeu. Em represalia, Antonio esfortjava- 
se em impedir que fosse legalizada a adocao, e isso nao fez 
raais do que provocar ainda mais o furor de Otaviano, que, 
acompanhado de muitos populares, deu de percorrer Roma, 
fazendo discursos contra Antonio, acusando-o de nao que- 
rer vingar o ditador assassinado e de trair o seu partido; 
escreveu a toda parte, especialmente as legioes da Macedonia, 
pintando a cores negras o tratamento que Antonio dava ao 
filho de Cesar. 

Os conservadores, que se sentiam incapazes de opor uma 
agao eficaz a politica de Antonio, especialmente por se ter 
este aproximado demais da plebe, mediante leis demagogi- 
cas, entre as quais vinha em primeiro lugar a antiga lei 
agraria dos Gracos, diante das discordias entre Otaviano e 
Antonio, conceberam o piano de dividir o partido cesariano, 
servindo-se para isso de Otaviano. Comecaram, portanto, 
numerosos aristocratas, parentes do jovem pretendente, a 
aproximar-se dele e a dar-lhe a entender que, si nao des- 
confiasse deles e dos conjurados, encontraria um valioso 
auxilio contra o inimigo comum. E isso foi feito com tanta 
insistencia, sobretudo por Caio Claudio Marcelo, cunhado 
de Otaviano, que este comecou a dar ouvidos as propostas 
dos conjurados. E', pelo menos o que pareceu a Marcelo, 
como se conclue de uma carta de Cicero. 

Essas discordias, que dividiam o partido dos cesarianos 
e ameacavam conduzi-lo a ruina, com serem do agrado dos 
conservadores, cram muito mal encaradas pelos veteranos 
e pelos legionarios em geral, ja porque afastavam a espe- 
ran^a que eles tinham de vingar o assassinio de Cesar, ja 
porque, na decadencia do partido cesariano viam a propria. 
Si Antonio fora colega dos legionarios e um dos chefes do 
seu partido, Otaviano era filho do ditador e tinha o nome 
dele. Movidos por essas razde.s, portanto, resolveram fazer. 
ou antes, impor a paz entre os dois contendores. Num dia 
de agosto, uma parte dos legionarios foi a casa de Otaviano. 
enquanto a outra ia procurar Antonio, e no meio de grandes 
aclamacoes e alegrias induziram os dois adversarios a es- 
quecer as dissensoes e a se unirem pelo bem comum do 
partido cesariano. E isso foi feito. Com que sinceridade 
de parte a parte, ve-lo-emos em breve. 

Si nao temos documentos diretos para provar que a paz 
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concluida por parte de Otaviano "stava soltando sulle lab- 
bra", como dizerh os Italianos, temo-los, porem, por Anl6- 
iiio que, instigado pela mulher e pelo irrilao, incitdva os sette 
partidarios contra os conjurados e particularmetite contta 
Otaviano e sens amigos. Assim, depois de ter pronunciado 
no Senado um violentissimo discurso contra os conjurados, 
fez correr o boatd de que descobrira na sua casa sicarios 
mandados para o assassinar. Otaviano mandou iraediata- 
mente pedir noticias a casa do consul; mas os mensageiros 
foram mal recebidos e ouviram dizer que os sicarios tinham 
confessado haverem sido enviados por Otaviano. O boato 
difundiu-se rapidamente pela cidade, embora poucos Ihe 
dessem fe. Cicero e os outros inimigos de Antonio louva- 
1 am o presumido autor, lastimando que o golge tivesse fa- 
Ihado. Mas a mae de Otaviano alarmou-se, correu ao filho 
e suplicou-lhe abandonasse por algum tempo a cidade, dt6 
que a tempestade se acalmasse. Otaviano, porem, cohtra a 
vontade dela deu nessa ocasiao prova de uma firmeza de 
que ninguem o julgava capaz: nao so nao saiu da cidade, mas 
osteritando a maior seguranca, mandou que as portas 
da sua casa ficassem abertas nas boras de visita, recebendo 
clientes, veteranos e amigos, como de costume. 

Nao demorou muito a descobrir-se a verdade, e foi o 
proprio Antonio que ofereceu ensejo para isso. Querendo 
ter o apoio dos seus partidarios para tornar mais verosimil 
o pseudo atentado, convocou, no dia seguinte, em sua casa, 
os amigos aos quais expos a confissao dos sicarios, pedindo- 
Ibes conselho. Mas tendo um dos presentes opinado que 
seria bom ouvir diretamente os culpados, Antonio fez-se de 
desentendido, e mudou de assunto. 

0 gesto de Otaviano, sua serenidade, seu sangue frio, 
mostrando nele uma madureza de propositos e de sabedo- 
ria superior ao que se podia esperar de sua idade, atraiu- 
Ihe numerosas simpatias entre os conservadores, que vie- 
ram a depositar nele mais confianca do que antes. Nas car- 
tas de Cicero, le-se de fato: prudentes et boni viri et cre- 
dunt et probant... magna spes est in eo. (os varoes bons e 
prudentes acreditam no fato e aprovam-no... e poem nele 
(Otavjiano) grande esperanga). Ao mei^mo tempo, coasa 
que parece incrivel, as simpatias por Otaviano aumentaram 
tambem entre os cesarianos, sobretudo nas legioes, algumas 
das quais deixaram Antonio, passando-se para ele.' 

Nestas condi^oes, tendo voltado as legioes da Macedo- 
nia, que obedeciam a Antonio, Otaviano compreendeu que 
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o sen lugar nao era mais em Roma. Saiu, portanto, da ci- 
dade, com numerosos amigos, carregando as suas riquezas, 
e dirigiu-se para a Campania, onde, com dinheiro sen e dos 
amigos, reuniu um pequeno exercito de veteranos fieis a 
Cesar, o que significava romper abertamente com Antonio 
e com o sen governo. Doutro lado, Decimo Bruto, um dos 
assassinos de Cesar, que pela Lex de permutatione provin- 
ciarum, se via despojado das provincias que estava gover- 
nando, de acordo com os outros conjurados e conservado- 
res, declarou-se abertamente a favor de Otaviano, reunindo- 
se as suas tropas na cidade de Mddena e nas vizinhancas. 
Tendo acorrido ai tambem Antonio com as suas forcas, nas- 
ceu aquela que foi a chamada guerra de Modena. 

Foi esse talvez o momento mais dificil da vida de Au- 
gusto. Sua causa era apoiada pelos veteranos de Cesar e 
pelos conservadores e conjurados que o assassinaram nos 
idos de marco daquele mesmo ano. Os primeiros estavam 
com Otaviano porque dele, filho adotivo e herdeiro de Ce- 
sar, esperavam a vinganca do antigo chefe que ainda idola- 
travam. Os outros apoiavam-no porque nele qsperavam 
encontrar o chefe que guiasse ao poder a classe conserva- 
dora e anticesariana. Otaviano tinha de conciliar esses 
inconciliaveis, satisfazendo a uns e outros. So um indivi- 
duo dotado de uma calma superior o poderia conseguir. 
E foi o que fez Otaviano. Tendo aceito a heranca de Ce- 
sar, era seu dever perseguir os assassinos dele. Ao haesnio 
tempo, como bom conhecedor das condi^oes de Roma e dos 
partidos em luta, sabia perfeitamente que nao Ihe seria pos- 
sivel governar com os conservadores, que tinham perdido 
nao somente a superioridade numerica, mas que se acha- 
vam em plena decadencia, dominados como estavam pela 
inercia e pela corrupcao. Mas os cesarianos que estavam 
ao seu lado nao eram suficientes para enfrentar com exito 
as tropas de Antonio. Dai, para Augusto, a necessidade on 
de se retirar da luta, ou de conciliar, embora momentanea- 
mente, as forcas que se Ihe ofereciam, e assim hater o 
adversario. Depois da vitoria cuidaria de sair de tao in- 
comoda posi^ao. 

Alguem pode observar que, deste modo, Otaviano en- 
ganou a ambas as partes, e que isso e imoral. E', de fato. 
Mas desde quando a politica teve pretensao de moralidade? 
Nao estamos aqui debatendo moral. Estamos examinando 
a politica de Augusto. A politica nao e uma ciencia, ja 
disse: e uma arte. A arte julga-se nao pelos principios que 
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o artista professa, mas pelas obras que executa. Porque, 
doutro modo, como seria possivel explicar a contradicao 
patente, indisfarcavel, entre a primeira e a segunda parte 
da vida e da politica de Otaviano, entre a politica anterior 
e a posterior a batalha de Acio? A primeira nao podia ser 
senao destrutiva, no sentido de dever eliminar todas as di- 
ficuldades que encontrava no caminho, limpar o terreno, 
para depois come^ar o edificio novo. Nao se admitindo esse 
procedimento, essa continuidade, e precise admitir um mila- 
gre, ou pelo menos uma conversao milagrosa, que nao tem 
base nos acontecimentos, nem nos historiadores de Augusto 
e da sua epoca. 

A caracteristica mais profunda que distingue a primeira 
da segunda fase da politica de Otaviano, esta no espirito que 
caracteriza a sua conduta com os adversaries e inimigos. Na 
primeira parte deixa-se dominar, ou esta convencido da ne- 
cessidade politica de sufocar os adversarios pela violencia e 
pelas repressoes mais duras e ferozes. As do ano 43 podem 
achar uma atenuante no fato de haverem sido executadas 
em nome do triunvirato e nao em nome pessoal de Otaviano. 
Cada um dos triunviros exerceu, de fato, as suas vingancas, 
e nao se pode afirmar que as maiores, as mais ferozes tenham 
sido as de Otaviano. Ao contrario, as vitimas mais ilustres fo- 
ram as que cairam sob a colera de Antonio, entre outras, o 
proprio Cicero, o Romano mais ilustre daquela epoca, depois 
de Cesar. Mas esta atenuante nao se pode invocar para as vio- 
lencias e crueldades dos anos 41 e 40, depois da guerra de 
Perugia. Depois de tomada a cidade e executados os maio- 
res cidadaos que tinham tornado parte na sua defesa, vol- 
lando a Roma, de que, no momento. era o unico dominador, 
abandonou-se a toda especie de prepotencias e de licenciosi- 
dades. contra cidadaos fracos e impotentes. Nao satisfeito 
com os morticinios de Perugia, confiscou e saqueou quasi 
todo o territorio de Norcia, porque os cidadaos tinham levan- 
tado um monumento aos que cairam na defesa da cidade, 
f;om uma inscricao que os chamava de mortos pela liberdade: 
entregou-se a toda especie de violencias e perseguicoes con- 
tra plebeus, estrangeiros, libertos, com sentencas de tortura e 
de morte tao numerosas, que o povo o alcunhou de carrasco. 
Tornou-se crapula, jogador, pelo que, durante a guerra da 
Sicilia, se espalhou pela cidade este epigrama: 

Postquam bis classe victus naves perdidit, 
Aliquando ut vincat. ludit assidue aleam 
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(depois de ter sido vencido duas vezes no mar e haver per- 
dido os navios, para ver si consegue uma vitoria joga inces- 
santemente os dados). 

Que nisso haja uma boa parle de calunia, nao ha du- 
vida, a-pesar-de nao ser completa, como pretende Suetonio. 
Sopravam no fogo os inimigos de Otaviano, sobretudo Ful- 
via e os dois irmaos de Antonio. O que Marco Antonio es- 
erevia a Otaviano era tao baixo, tao deprimente e aviltante, 
que nao se pode explicar senao como ditado pelo odio, pois 
A impossivel emprestar ao futuro imperator as mais ferozes 
taras da natureza. Ora, e facil imaginar a que grau devia 
chegar a calunia anonima e irresponsavel, si a tanto chegou 
o ataque direto e pessoal. 

Em todo caso, mesmo admitindo uma parte de verdade 
nas acusacoes movidas a Otaviano, deve-se sempre lembrar 
que as lutas de vida e de morte, que, naquele momento, se 
estavam combatendo, a irritagao pelos ataques nao sempre 
justificados, as injurias, as difamagdes de que era vitima, 
nao podiam deixar de provocar num mo^o delicado e doeiv 
tio, de temperamento nervoso e tlmido, uma forte reacao e 
um estado de medo que explica, si nao justifica, certos 
excesses. 

A verdadeira politica de Augusto, porem, comeca so- 
mente depois da batalha de Acio, depois da eliminacao de 
Antonio e de toda oposigao* Vencido o adversario e pacifi- 
cado o Oriente, organizadas as coisas do Egito, Augusto vol- 
lou para Roma completamente modificado. A razao desta 
profunda modificacao e de facil intuicao; e todos os que 
tern alguma nocao, ou melhor ainda, alguma pratica da 
vida piiblica, percebem-no de relance: o sentimento novo 
que se impoe a todo individuo normal revestido de alguma 
responsabilidade; fato psicologico que se vem repetindo des- 
de aquele tempo, —- e mesmo antes — ate os nossos dias, e 
que muitos ainda nao compreendem, ou nao querem compre- 
ender. Quantas vezes ouve-se exprobrar um homem poli- 
tico, porque chegando ao poder modifica, pelo menos em 
parte, ou abranda as opinioes que manifestava enquanto se 
achava na oposicao? Agora, nao quero com isso justificar 
os camaleoes, que trocam de ideias mais facilmente que de 
camisa: pretendo simplesmente dizer que, estando no poder, 
as coisas veem-se sob um aspecto diverso dos que estao na 
oposicao; isto e, vem-se com os olhos da responsabilidade, a 
qual impoe uma prudencia desconhecida a quern representa 
somente a parte do critico. 
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fistc foi o estado psicolugico em que se achou Augusto, 
quando sentiu sobre os sens hombros o grave peso em que 
importava o governo de Roma e de sen vasto imperio. Foi, 
entao, que comprecjndeu que o periodo dos ressentimentos e 
das vingancas devia terminar, si ele queria estabelecer um 
governo duradourd, acabando com as revoltas e as guerras 
civis, que tinham levatlo a republica as tristes condicoes em 
que se achava naquele momento. Porisso, enquanto os ini- 
inigos temiam e os amigos esperavam que, a sua chegada a 
Roma, recomegassem as proscrigoes e as vingancas, nada 
disso fez, mas dedicou-se completamente as obras de paz e 
a reorganizacao da republica. 

Ja vimos, tratando da origem do Imperio, como Augusto 
resolveu a questao magna que se Ihe apresentava depois 
da vitoria de Acio: republica on monarquia. Contraria- 
mente ao que a maior parte dos historiadores escreve, e ao 
que geralmente se ensina nas escolas, eu disse que Augusto, 
contrariando as intengoes da maioria dos seus partidarios, 
nao estabeleceu propriamente um governo monarquico, mas 
pos em acao todos os meios para fazer reviver a antiga 
republica aristocratica e conservadora. A fungao exercida 
por Augusto na republica foi nova, mas essencialmente re- 
publicana: princeps, foi o seu verdadeiro titulo, que signi- 
ficava simplesmente o primeiro: princeps in periculo, o pri- 
meiro a arrostar o perigo, princeps senatus, o presidente do 
senado. Augusto deste modo traduzia para a pratica o que 
Cicero desde muito ensinara, isto e, que Roma precisava 
de um cidadao que fosse libertate parem caeteris, princi- 
pem dignitate. 

A reforma de Augusto, consolidada na nova Constitui- 
cao, tinba em mira reconstftuir a unidade do estado romano, 
desconjuntada com imensa jactura da Italia, por aquela 
diarquia que foi o triunvirato, depois da deposicao de Le- 
pido; recolocar todo o imperio sob a autoridade do Senado, 
e o Senado sob a vigilancia de ura presidente, poder mode- 
rador e custodia das instituicoes; restaurar nao tanto a forma, 
qiianto a substancia republicana, e conservar, quanto era 
possivel, o governo do imperio em poder da restrlta oligar- 
quia italiana, segundo as formas, as tradicoes e as ordens 
dos tempos antigos. 

Deste modo, sem graves abalos, tranquilamente, acaba- 
va-se a grande revolucao iniciada mais de um seculo antes 
com o tribunato de Tiberio Graco, e iniciava-se, quasi sem 
que ninguem o percebesse, uma nova era da historia hu- 



mana. Uma das mais terriveis contendas que diiaceraram 
a humanidade, na qual pereceram tantos e tao grandes ge- 
nerals, fof definitivamente resolyida pelo hoinem menos 
dotado de qualidades militares da historia romana, que 
nunca conseguira comandar um^ legiao e veneer um peque- 
no combate, um homem que — no dizer de Suetonio — nao 
ousava expor-se ao sol de cabeca descoberta, que, depois da 
bataiha de Acio, nao montava a cavalo para se nao cancar, 
e fazia-se transportar de liteira, mesmo nos passeios, prefe- 
rindo viajar por mar, sempre que era possivel. 

Somente considerando-a sob este ponto de vista, torna- 
se possivel, e ate facil, compreender e explicar a politica de 
Augusto, a qual, durante quarenta e quatro anos, nunca dei- 
xou de trilhar esse caminho; isto e, o da reconstituicao da 
republica aristocratica, e da moderacaiJ dos meios usados 
para alcancar esse escopo. Prova-o o exame de alguns dos 
pontos mais importantes dessa politica, comeQando pelo mais 
importante e mais premente no momento em que Augusto 
tomou o poder, isto e, a questao oriental, especialmente a 
questao egipcia. 

Caelo tonantem credidimus lovem 
Regnare; praesens Divus habebitur 

Augustus, adiectis Britapnjs 
Jmperio, gravibusque Persis 

(Nos acreditanjos que quando Jupiter troveja, reina no ceu: 
Augusto sera tido como um Deus poderoso, si acrescentar 
ao imperio os Britanos e os Persas terrivpis"). Assim canta 
Horacio. A conquista da Persia era cpnsiderada pelo poeta 
como condicao indispensavel para completar a gloria de Au- 
gusto e a grand.eza do imperio romano. Mas Horacio, como 
sempre, quando trafa de assuptos politicos, refjetia o pen- 
samento do povo que, desde muito, mesmo antes do triunfp 
de Augusto, sonbava com a conquista da Persia e com a ex- 
tensao do podej* romano no Oriente. A isso tinham-no le- 
vado os precedentes homens politicos, sobretudo os demago- 
gos que, quando queriam conquistar o apoio da multidao, 
prometiam a conquista da Persia e dos outros paises orienlais 
com todas as suas riquezas. Porisso, depois da bataiha de 
Acio e da conquistp do Egito, os Romanos, que ja comecaram 
a crear o mito augiisteo, e que dele tudo esperavam,, julgan- 
do-o capaz de tudo, nao deixavam de impeli-lo para o ca- 
minho das conquistas, sobretudo das conquistas orientals. 
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porque era dai que esperavam as maiores riquesas. Sem 
contar que, ao lado dos motives economicos, havia tambem 
um pouco de amor proprio coletivo; sendo que a Parcia era 
o unico pais que havia oposto uma resistencia inquebran- 
tavel as armas romanas, derrotando exercitos e generais, 
como Crasso e Antonio. 

Augusto, porem, nao via as cousas assim. Pudera obser- 
var diretamente e de perto o que era o Oriente e as dificul- 
dades que ele opunha a conquista romana. Roma e a Ita- 
tia nao tinham forgas suficientes para a conquista de paises 
tao povoados, tao ricos e de uma civiliza^ao tao antiga e 
superior a de Roma, colocada esta entre a milenaria civili- 
/acao oriental e a barbaric ocidental. Augusto julgava ne- 
cessario consolidar o poder romano no Oriente, mas nao 
cuidava de novas conquistas e ainda menos de novas guer- 
ras. Era mister outra arte, arte diplomatica, e nao golpes 
de for^a, ou represalia e guerras espetaculares. 

Sem declara-lo abertamente, para nao melindrar a opi- 
niao publica e provocar descontentamentos e protestos, Au- 
gusto escolheu o unico caminho que podia dar bons resulta- 
dos. A organizacao politica pensada por Augusto, verda- 
deira revolucao introduzida na politica romana relativa- 
mente as conquistas e as suas relacoes com a na?ao conquis- 
tadora, aceita pelo senado e sancionada na restauracao dos 
anos 28 e 27, representa a primeira tentativa de uma nova po- 
litica oriental, em complete desacordo com a politica seguida 
ate aquela bora acompanhando o desejo e a esperanca do 
povo romano. 

Via Augusto, com visao bem clara. as dificuldades, e ate 
a impossibilidade para Roma de anexar sem mais o Egito, 
fazendo dele uma provincia, como todas as outras. Man- 
dar para o Egito um consul ou proconsul qualquer, geral- 
mente ignaro das condicoes e do espirito dessa gente, muito 
mais civilizada e instruida do que os Romanos, era o mesmo 
due provocar revoltas continuas. Para enfrenta-las e sufo- 
ca-las seria precise um poder militar de que Roma nao po- 
dia mais dispor, depois de ter reduzido, por razoes de eco- 
nomia, o seu exercito a vinte e tres legioes. Augusto, por- 
tanto, imaginara governar o Egito mediante uma magis- 
tratura bifronte, que voltasse para a Italia uma cara repu- 
blicana e latina, e, para o Egito, uma cara oriental e monar- 
quica. Augusto e o praefectus Aegypti, deviam representar 
as pessoas desta magistratura bifronte. Augusto, que, na 
Italia, nao era senao o primeiro cidadao da republica, figu- 
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raria para os Eglpcios como o continuador dos Plolomeus 
e o novo rei do Egito, saido de Alexandria para governar 
de Roma um imperio mais vasto, governando o Egito por 
meio de um praefectus, que aos olhos dos Egipcios represen- 
taria um yice-rei; enquanto para os Romanos, seria conside- 
rado como a antiga magistratura renovada, que Roma man- 
dava para governar as cidades submetidas, durante os pri- 
meiros tempos das conquistas italicas. 

Quanto a conquista da Persia e de outros paises orien- 
tais, a unica politica possivel para Augusto era a de contem- 
porizar, deixando que as veleidades populares e as das pro- 
prias classes superiores se fossem pouco a pouco resfriando 
e apagando; nao era absolutamente, o caso de pensar na 
sua realizacao. Precisava, no entanto, dar uma organizacao 
aos paises ja submetidos por Roma, e que por causa das 
guerras civis, tinham sido abandonados a si mesmo encon- 
trando-se em plena anarquia; e regular as relacoes com os 
outros, sobretudo com a Persia que, em vista das preceden- 
tes guerras, se achava mal disposta e representava sempre 
um perigo para o imperio. 

Neste caso tambem, Augusto seguiu o sistema adotado 
para o Egito, sistema, alias, ja seguido pela republica, ante- 
riormente a Cesar, que prqferia a anexacao direta, como fez 
com a Galia; isto e, estabelecer sobre os paises conquistados 
uma especie de protetorado, como fazem ainda hoje em mui- 
tos casos os povos conquistadores. Assim, quando, entre o 
ano 21 e 20, as tropas romanas, juntamente com as da Capa- 
docia, se reuniram, nos confins da Armenia, para invadi-Ia, 
arrebentou uma revolugao nesse reino, abateu o rei e decla- 
rou-se pronta a receber a dominacao dos Romanos. Au- 
gusto, porem, nao anexou a Armenia ao imperio, fazendo 
dela uma provincia; e, abandonando a politica de seu pai, 
retomou a antiga politica do partido aristocratico, como diz 
ele proprio naquele monumento ancirano, que ja tive ocasiao 
de lembrar, e que pode ser considerado como o seu tesla- 
mento: Armeniam majorem... cum possem facere prouin- 
ciam, malui maiorum nostrorum exemplo regnum id Tigra- 
ni tradere: (podendo eu fazer da Armenia maior uma pro- 
vincia, preferi, seguindo o costume dos nossos anlepassados, 
entregar esse reino a Tigrane". fiste Tigrane fora preso por 
Augusto em Alexandria, depois da batalha de Acio, crescido 
e educado em Roma, portanto romanizado. E nao podendo 
ir ele pessoalmente, Augusto encarregou Tiberio para coroa- 
lo numa cerimonia solene, como diz Suetonio na vida de Ti- 
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berio: regnum Armeniae Tigrahi restituit ac pro tribunali 
diadema imposuit. 

Perseverando neste rumo, reorganizou toda a Asia oci- 
dental, ate o planalto; restabeleceu o antigo reino daquele 
Tarcondimeto, morto na Batalha de Acio, entre as for^as de 
Antonio, cplocando no trono e na posse dos bens paternos, 
um filho dele, que tinha o mesrao nome; fez presente a Ar- 
quelau, rei da Capadocia, da Pequena Armenia, trono va- 
cante pela morte do rei precedente. Restabeleceu, na pessoa 
de um mqcinho chamado Mitridate, o pequeno reino de Co- 
magene, abandonado desde uns dez anos a si mesmo. En- 
quanto isto acontecia, na duvida e ate pelo medo de mui- 
tos que temiam a Persia tomasse isso como indicio de fra- 
queza e se aproveitasse do momento para tirar uma desforra 
contra Roma, eis que, no dia 12 de maio daquele mesmo 
ano, chegam, ap campo dps Romanes, os prisioneiros e as 
insignias tomadas por Fraate, juntamente com os embai- 
xa(Jores encarregados de concluir o tratado definitivo de 
paz entre Roma e a Persia. 

Foi um momento de estupefa^ap geral. Ninguem teria 
suspeitado que a Persia, depois de tres guerras vitoriosas, 
teria descido a tanta pendescendencia, a uma paz que re- 
preseptava um verdadeirp triupfo pela politica dq Augusto. 
fiste, em Roma, foi considerado como um ser verdadeirar 
mente superior; o senado apressou-se em ratificar o tratado, 
esquecendo todas as precedentes pretenspes, esqqeeendo 
que nem a Armenia fora anexada; os amigo^ de Augusto 
exaltaram-lhe as virtudes e a capacidade sobrehumana; Ho- 
racio, com uma mentira que os seus contemporaneos jul- 
garam uma simples licenca poetica, numa das suas episto- 
las pode cantar 

 lus imperiumque Phraates 
Caesarjs accepit genibus minor... 

(Fpaate irppebeu de joejl^o o direjtp e o imperip (dp Cesar). 
l^ao mpbos grave que a oriental, era a questaP ociden- 

tal, sobretndo pelp que diziq respeito a Galia. As reformas 
internas, a politica pacifica de Augusto, com a consequente 
diminuicao das fprcas armadas, reduzidas a vintp e tres 
legipes, cpmp vimos, serviram de incitamento a revolta para 
a maior parte dos povos pcidentais de recepte conquista; 
de modo que, depois de alguns anos deste novo regime, a 
revolta apresentava-se ameacadora desde os Pirineus ate o 
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Daniibio; acrescentando-se a isso as Ixivasoes dos Germanos 
na Galia, em toda a regiao colocada a margem esquerda do 
Reno. Tratava-se de uma empresa de grande vulto, em vir- 
tude da qual Augusto foi obrigado a sair de Roma e a pas- 
sar algum tempo na Galia, on nos paises proximos, Isso 
Ihe ofereceu ocasiao para estudar e conhecer, melhor do 
que acontecera antes, as condicoes do pais conquistado por 
Cesar. Pode, assim, Augusto, e com ele os homens de maior 
responsabilidade de Roma, convencer-se que a Galia, julgada 
ate entao pais pobre e de pouca importancia economica, 
era, ao contrario, uma terra rica e de grande futuro, uma 
provincia que podia muito bem ser considerada o Egito 
ocidental, e que. portanto, Roma tinha todo interesse em 
defende-la, quanto, e mais ainda do que os paises orientals. 
Em poucos anos, de fato, depois da conquista,je da influen- 
cia romana, fizera progresses extraordinarios.^a sua produ- 
^ao aumentara imensamente, dando numerosos produtos 
que o proprio Oriente nao podia dar. 

Esta descoberta foi causa de uma profunda revolucao 
nas ideias gerais, e sobretudo na politica de Roma, que, ate 
aquele momento, tivera as suas vistas voltadas quasi exclu- 
sivamente para o Oriente, como unica fonte possivel de ri- 
queza e sede de cultura. Esteve, assim, em grave perigo de 
se deixar dominar pelos usos e pelas tradi^oes orientais, 
perigo que arriscamos ver prestes a exercer os seus efeitos 
deleterios com Antonio quando este, caido nas redes de 
Cleopatra, so por um triz nao fez de Roma uma provin- 
cia do Egito; fato comum alias na historia, pois o pais de 
maior civilizacao conquista sempre o menos civilizado, mes- 
mo si este e, militarmente, mais forte. .Ta se tinha dado 
isso com a Grecia, pelo que o poeta pudera cantar 

Graecia capta ferum victorem cepit, et artes 
Intulit agresti Latio; 

(A Grecia vencida subjugou o forte vencedor, e introduziu 
no Lacio a cultura artistica). Agora, si muitos Jastimavam 
este fato e. a comegar por Catao, o Velho, o julgavam causa 
da decadencia dos costumes, muito pior teria acontecido 
com a introdugao dos costumes asiaticos. Essa circunstan- 
cia e a conviccao de que a Galia podia substituir o Egito, 
do ponto de vista economico, tiveram grande peso no espi- 
rito de Augusto, que da conserva<?ao e restauragao dos an- 
tigos costumes fizera parte essencial do seu programa poli- 
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tico, e concorreu profundamente para convence-lo da neces- 
sidade de modificar a sua politica, induzindo-o a voltar os 
seus euidados sobretudo para o Ocidente, antes de tudo 
para a Galia; isto e, a fazer uma politica essencialmente 
europeia. 

Sem a Galia, de fato, Roma nao teria podido continuar 
a ser por muito tempo a capital de um imperio que tinha 
as suas maiores provincias e os seus mais importantes inte- 
resses na Asia e na Africa, e teria, acabado por ser absor- 
vida por estes paises, A posse da Galia restabelecia o equi- 
librio, turvado pelas conquistas orientais, e fazia de Roma 
o arbitro do mundo mediterraneo, subtraindo-o a perigosa 
influencia asiatica. 

O futuro do imperio, portanto, neste momento depen- 
dia sobretudo da estabiliza^ao e da romanizacao da conquis- 
ta cesariana. Mas o progresso e o enriquecimento da Galia 
si, de um lado, apresentava vantagens nao comuns, de ou- 
tro, trazia como consequencia deveres e pesos novos para 
Roma; antes de tudo o de defende-la contra os Germanos 
sempre irrequietos e ameacadores, nos limites das terras 
gaulesas, e ao mesmo tempo, a necessidade de dar a esse pais 
uma organizacao, correspondente ao novo esfado de coisas, 

Comecando por este segundo ponto, Augusto reorgani- 
zou a Galia, procurando eliminar todas as discorclias, que 
ai continuaram tambem depois da conquista, devido as di- 
visoes territorials e as questoes entre as familias mais in- 
lluentes, que disputavam entre si a supremaciaf; perigo con- 
tinuo de revoltas e de guerras. Augusto para eliminar ^sse 
perigo submeteu todas essas civitates de clientes e de povos, 
diretamente a autoridade de Roma, distribuiu toda a Galia 
em sessenta civitates de grandeza e de direito iguais. Au- 
mentando, assim, a a^ao e a responsabilidade do governo, 
para torna-lo mais facil, dividiu o pais em tres governos 
{tres Galliae) : Aquitania, Lugdunensis e Belgica, cada uma 
regida por um lugar-tenente do governador geral. Nesta 
divisao, manifestou-se ainda o espirito prafico e o tacto 
finissimo de Augusto; pois, em vez de seguir as afinidades 
etnicas e os agrupamentos historicos, procurou misturar os 
diversos elementos, celticos, ibericos e germanicos, para apa- 
gar o antigo espirito nacional e tradicional, e induzi-los mais 
facilraente a se adaptarem a politica romana. 

Para defende-la contra as invasoes germanicas, nao 
achou outro meio sinao conquistar a Germania. Nessa 
guerra nao foi feliz, como ja vimos, e a conquista nao foi 
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possivel. A guerra, contudo, nao foi inutil, porque serviu 
para estabelecer definitivamente os limites entre Francos e 
Germanos, limites que ainda hoje existem, apesar de vinte 
seculos de lutas; porque hoje ainda, nas margens do Reno, 
o espirito de Augusto levanta-se solene em defesa da lati- 
nidade e da sua civilizacao. 

Nesta obra de paz, na consolida^ao da universalidade de 
Roma — Roma destinada a regere imperio populos et pads 
imponere morem; a governar os povos com o sen poder e a 
ensinar a arte e os costumes da paz — esta a verdadeira gran- 
deza e a gloria imarcescivel de Augusto. 





IX - As Mulheres no Seculo 

de Augusto 

Na primeira destas palestras, falando da sorte de Au- 
gusto, disse como grande parte dessa fortuna, foi obra de 
mulheres, que, direta ou indiretamente, concorreram para 
a elevagao do filho adotivo de Cesar ao supremo cargo de 
Roma. A Justiga manda que as outras mulheres, antes, que 
a mulher romana do seculo, que de Augusto toma o nome, 
nao seja esquecida, porque, se em todos os tempos a mu- 
lher ocupa um lugar importante, no tempo de Augusto ocu- 
pa-o importantissimo, tanto na vida publica como na par- 
ticular, e o nosso quadro seria defeituoso, si nao fosse com- 
pletado por este adorno, que o homem, com frase um tanto 
ironica, chama de sua metade; quando, muitas vezes, deve- 
ria chamar de tres quartos ou ate mais. 

Os primeiros votos que a mae faz para a criancinha 
recem-nascida, as vezes mesmo antes dela nascer, o primei- 
ro desejo que manifesta, e o da beleza; desejo, alias, de todas 
as maes de todos os tempos, sendo a beleza considerada pre- 
cioso presente do ceu para a mulher. Juvenal na satira X 
lembra estes votos maternos: 

Formam optat modico pueris, maiore puellis 
Murmure, quum Veneris fanum videt anxia mater 
Usque ad delicias votorum... 

(implora a beleza para os filhos com ora^ao modesta, com 
oracao mais quente para as filhas, quando no templo de 
Venus a mae^nciosa chega ate o delirio dos votos). 

A crianga nasce bonita naturalmente (todas as criancas 
sao bonitas para os olhos maternos) e o primeiro pensa- 
mento e o dos brinquedos e dos amuletos, porque as supers- 
ticoes nunca faltaram. Suspendem-se-lhe ao pesco^o den- 
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tes de cavalo on de javali para faciiitar a denticao, junta- 
mente com outros amuletos contra o man olhado. Vem em 
seguida os brinquedos, as bonecas e os contos lendarios da 
velha mucama. 

Bern cedo, porem, comegava a instru^ao e educacao das 
mogas romanas, que se iniciavam sempre com os trabalhos 
proprios da mulher, sobretudo fiar e tecer; porque, naquela 
epoca, os vestidos eram ainda confeccionados em casa, sob a 
diregao da mater familias. Pelo menos, assim fazia Augusto, 
movido por sen espirito conservador, que, po dizer de Sue- 
lonio, filiam et neptes ita instituit, at etiam lanificio assuefa- 
ceret, (educou a filha e as netinhas de maneira tao simples, 
a ponto de habitua-las ao trabalbb da la.) file proprio, alias, 
nao usava senao roupa saida das maos de sua irma e de 
sua mulher. fiste costume, que vinha desde os primeiros 
tempos de Roma, continuou ainda depois de Augusto, pelo 
menos em muitas familias, passando aos usos cristaos, por- 
que ainda Tertuliano, que viveu entre o segundo e o terceiro 
seculo, assim designa os deveres da mulherj. domum admi- 
nistrandam, familiam, regendam, claves custodiendas, lani- 
ficium dispensandum, victum procurandum, euros domesti- 
cas (administrar a casa, dirigir a familia, guardar as chaves, 
distribuir a la para o trabalho, preparar a comida, atender 
as coisas da casa). 

Quanto a instrugao da inteligencia, as mogas das classes 
superiores, recebiam-na em casa por intermedio de mestres 
particulares; enquanto as das classes medias iam de manha, 
muito cedo, para a escola, onde o magister, esse espantalho 
da mocidade, invisum pueris. virginibusque caput, malquisto 
pelos mogos e pelas mo<jas, diz Marcial, as mantinha debaixo 
de uma disciplina rigorosissima, usando de metodos mani- 
gogicos, como dizia um professor da escola velha; isto e, 
usando das maos, para melhor inculcar a ciencia nas cabegas 
recalcitrantes dos seus alunos. 

Materia de ensino eram sobretudo os poetas classicos, 
Homero e Virgilio, que frequentemente eram lidos tambem 
pelas donas de casa, nas reunioes familiares. Nao falta- 
vara, porem, outros estudos, que tambem modernamente sao 
julgados indispensaveis a educagao de uma mo<ja da boa so- 
ciedade, como a musica e a dansa. Discant cantare puellae 
— (aprendam a cantar as mocas) — diz Ovidio na Ars aman- 
di, — si querem arranjar em breve marido. E acrescenta; 
quis dubitet quin scire velim saltare puellam, — (quern du- 
vidara que eu nao goste duma moca que sabe dansar?) Se- 
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gundo o proprio Stacio, o poeta que alguns dizem conver- 
tido secretamente ao cristianismo, estas duas artes deviani 
couseguir rapidamente um marido a sua virtuosa enteada, 
na qual "ingenium probitas, artemque modestia vincit" (a 
probidade supera a inteligencia e a modestia supera a arte). 

A dansa romana consistia, sobretudo, numa serie caden- 
ciada de balougamentos da parte superior do corpo e dos 
bragos, que acompanhavam um movimento solene de mar- 
cha, muito apreciada naquele tempo. Ovidio louva este mo- 
vimento no seguinte verso: 

Est et in incessu pars non temnenda decoris 

(tambem no caminhar ha uma parte nao desprezivel de 
elegancia). Isto tambem pensava Virgilio, quando dizia que 
Venus manifestou a sua deidade ao filho Eneias pelo modo 
solene de caminhar: incessu patuit Dea (no andar se os- 
tenta verdadeira deusa). 

No meio, destas ocupa^oes e divertimentos, as mo<jas 
romanas cresciam e chegavam a idade do casamento. As 
moQas em Roma atingiam a idade legal para casar aos doze 
anos. "Minorem annis duodecim nuptam tune legitimam 
uxorem fore apud virum quum explesset duodecim annos", 
diz o Digest©: (A mulher menor de doze anos casada, tornar- 
se-a mulher legitima somente quando cumprir os doze anos). 
Do que se deduz que havia casamentos de mo<jas com me- 
nos de doze anos. E isso porque se realizavam casamentos 
simbolicos, isto e, mais que casamentos, havia promessas de 
casamento, noivados, contratados pelos pais, sponsalia, que 
significa nao casamento, mas simplesmente promessa de ca- 
samento, que se tornava perfeito com a idade legitima. A 
verdadeira idade do casamento, logo, comegava aos doze 
anos: 

Bis mihi iam senos aetas compleverat annos, 
Spemque dabat thalami coniugiumque 

(Ja completara a idade de doze anos e dava-me esperanca 
de um doce casamento), diz um epitafio sobre o tumulo de 
uma mulher morta moca, aos doze anos, e ja prometida, 
ditado com certeza pelo proprio noivo. 

Regra geral, as mo^as romanas deviam casar-se entre os 
doze e os quinze anos, como se verifica por meio de nume- 
rosas inscri^oes funebres. A solteirona com dezoito anos 
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ja era olhada com ar de comiseracao. A lei de Augusto con- 
tra os celibatarios ameacava san^oes contra a mulher que 
chegava aos yinte anos sem ter filhos. O ano decimo nono, 
portanto, marcava o extreme limite para dar o adeus a mo- 
cidade. 

No contrato dos casamentos valia mais, geralmente, a 
vontade dos pais que a dos noivos; de modo que este ato, tao 
importante na vida dos conjuges, nao era, em muitos casos, 
senao um acordo, um contrato concluido entre as duas fami- 
lias e no qual o maior peso era dado a riqueza que os noivos 
possuiam. Horacio afirma: 

Scilicet uxorem cum dote fidemque et amicos 
Et genus et formam regina Pecunia donat 

(A rainha Riqueza por certo da mulher rica, credito, amigos, 
filhos e beleza) E Juvenal, com satira feroz: 

Quis gener hie placuit censu minor atque puellae 
Sarcinulis impar? 

(Quern gostou de um genro com censo e enxoval inferior ao 
da noiva?). Os cacadores de dote, ou as cacadoras de ma- 
rido rico, nao sao novidades dos nossos tempos. Esta era a 
causa principal dos noivados infantis. Tudo se negociava 
ordinariamente entre as familias, a revelia dos nubentes, que 
muitas vezes chegavam ao dia do casamento sem nunca se 
terem visto, ou casando-se mesmo sem se conhecerem, pois 
ja era admitido o casamento per internuncium vel per epis- 
tulam, an per alium. diz Ulpiano. autoridade juridica indis- 
cutivel. Fato severamente reprovado por S. Jeronimo, que, 
criticando este costume, diz; "Nenhuma escolha ha a res- 
peito da esposa, mas como ela vem, precisa te-la. Si e 
irascivel, leviana, deforme, mal cheirosa ou com outros de- 
feitos sabemo-lo so depois do casamento. Um cavalo, um 
burro, um hoi e ate a mais pobre das escravas, os vestidos 
tambem e as ca^arolas, um assento de madeira, um calice, 
um pote examinam-se antes de compra-los; somente a mu- 
lher nao e apresentada antes de casar com ela". E isso 
porque nao eram os noivos que trocavam as promessas en- 
tre si; mas as pessoas sob cuja autoridade eles viviam. 

Ao aproximar-se do grande dia, toda a casa se preocu- 
pava com a compra das joias, e do enxoval, e com a escolha 
do pessoal, que devia acompanhar a esposa na sua nova 
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moradia. A noiva dava um ultimo adeus ao seu passado, 
consagrando as bonecas e seus outros brinquedos a divin- 
dade que a protegera durante a infancia, geralmente a deusa 
Venus: Veneri donatae a virgine pupae, diz Persio. 

No dia do casamento, quem se encarregava de enfeitar 
a noiva para a cerimonia era a mae. A parte principal do 
enfeite nupcial consistia numa pe^a de fazenda, quadrada, 
cor de fogo, que se Ihe punha sobre a cabe^a, caindo atras e 
dos dois lados, de modo que ficava somente a cara desco- 
berta. Desde o despontar do dia. as habita^oes dos dois noi- 
vos enchiam-se de parentes, amigos e clientes, que serviam 
tambem como testemunhas, assinando todos o contrato de 
casamento, pois, a lei do tempo requeria dez testemunhas, 
no minimo. As duas casas eram profusamente iluminadas, 
nos atrios abriam-se os nichos contendo as imagens dos 
antepassados, enfeitadas de tapetes, coroas e ramadas ver- 
des. Uma dama, encarregada de conduzir a noiva, reunia 
as maos do par, que se aproximava do altar e oferecia um 
sacrificio aos deuses. A esposa era conduzida a noite para 
a casa do esposo, acompanhada por grandes tochas que ilu- 
minavam o caminho, e era levada em triunfo para transpor 
o limiar da nova residencia, sem toca-lo com os pes, costume 
que vinha de tempos antiquissimos. Tudo acabava, no meio 
de sons e de cantos, num banquete suntuosissimo, tanto que 
August© achou conveniente limitar por lei o luxo e a des- 
pesa destes banquetes. 

0 casamento, sobretudo em vista da grande mocidade 
das esposas, devia ser como um salto brusco de uma condi- 
cao de dependencia absoluta, para outra de liberdade ilimi- 
tada; passando de uma segregacao quasi completa para uma 
vida de alegrias e de distracoes, que as vezes se aproxima- 
vam da licenga, como eram certos espetaculos, aos quais co- 
mecaram a ser admitidas as mulheres casadas na epoca de 
Augusto. 

Pior ainda era o uso dos procuradores, que as mulheres 
ricas escolhiam para tratar dos proprios interesses, muitas 
vezes separados dos do marido; costume que dava ocasiao 
aos motejos e as criticas da sociedade, porque estes procu- 
radores calamistrati, como diz Seneca, arrebicados e frisa- 
dos, preenchiam as funcoes de cavalheiro servente e de chi- 
chisbeu mais que de procurador. "Yds me perguntais — diz 
Marcial — porque eu nao quero casar com uma mulher 
rica? A razao e que nao tenho a menor inten^ao de me 
tornar o humilimo servidor de minha mulher". Juvenal 
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tambem nada conhece de mais insuportavel do que uma mu- 
Iher rica. Parece ate que os casamentos de conveniencia, 
aos quais se prestavam os homens sem fortuna e sem ver- 
gonha, unicamente para obter dinheiro, nao eram raros, por- 
que otereciam meio de burlar a lei do celibato e gozar do 
uma liberdade ainda maior. 

0 casamento, como disse, dava as senhoras das classes 
mais elevadas uma liberdade quasi total, que as enchia de 
novas impressoes e tentagoes. 0 titulo de domina, com que 
eram tratadas pelo proprio marido, e as vezes de regina, pe- 
los clientes, lisonjeava-lhes a ambi^ao. Nas rodas em que os 
maridos as introduziam a vaidade e a galanteria encontra- 
vam sua plena satisfa^ao, a intriga, o terreno mais favora- 
vel as paixoes, as excita^des mais profundas, os galanteios, 
os meios inesgotaveis para variar os prazeres, e a ambigao 
as maiores perspectivas. Nenhum efeito tiveram os raios 
que Augusto, no ano 18 antes da nossa era, atirou contra os 
celibatarios, nem o desabafo que no senado/ deu a sua aver- 
sao contra a incorregao das mulheres. Contra estas inve- 
tivas, e contra as declama<?6es pateticas de Horacio e de 
Propercio, levantavam-se os gracejos cinicos de Ovidio, afir- 
mando que a virtude da mulher naquele tempo, em Roma, 
era introuvable, e que rustic© demais se revelava o marido 
que batia na mulher adultera, pois que nao conhecia bas- 
tante os costumes da cidade, Marcial chega a dizer que nao 
bavia em Roma uma mulher honesta: 

Quaero diu totam, Safroni Rufe, per urbem 
Si qua puella neget; nulla puella negat 

(Procure longamente por toda a cidade, oh Safronio Rufo, 
se alguma mo^a nega os seus favores; nao encontro 
nenhuma). 

Corresponde a esta leviandade dos costumes, a facili- 
dade com que se dissolviam os casais, a frequencia dos di- 
vorcios. Seneca diz que havia mulheres que contavam os 
anos nao pelos consules, como era costume, mas pelo nu- 
mero de maridos; Juvenal sustentava que muitas mulheres 
nao receiavam divorciar antes que a ramada verde, que 
enfeitaya a porta na ocasiao de sua entrada nupcial, esti- 
vesse seca, chegando assim a contar oito maridos em cinco 
anos; Tertuliano assegura que as mulheres do seu tempo 
casavam unicamente para obter a oportunidade de divorciar; 
e Marcial, na sua satira chocarreira, lembra que 
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Aut minus, aut certe non plus tricesima lux est, 
Et nubit decimo iam Telesilia viro 

(Mais ou menos nao passaram trinta dias, e lelesilia ja ca- 
sou com o seu decimo marido). 

Nao parece cjue estamos na America do Norte? Substi- 
tua-se ao de Marcial o nome de Mark Twain, e nao havera 
outra modifica?ao a fazer- 

Causa de corrupcao era tambem a escravidao, tanto 
para os homens como para as mulheres. fisses acontecinien- 
tos, sao de todos os paises e para convencer da sua reali- 
dade e suficiente lembrar o que escreve a este respeito, no 
Brasil, falando da escravidao e dos seus danos morais, o 
Padre Vieira, quando pedia a Metropole enviasse mulheres. 
fossem elas de qualquer especie, para evitar os escandalos 
e a corrupcao que aqui dominava. E tratava-se de cristaos. 
Que seria, em Roma, uma vez que sobre ela ainda nao bri- 
Ihara a luz da moral crista? 

Mas outros perigos de corrupcao, e ainda maiores tal- 
vez, ameagavam a mulher, naquela epoca: a literatura, os 
espetaculos e os banquetes. O que fosse a literatura, pelo 
menos uma parte da literatura aos tempos de Augusto, podc- 
se presumir pelas obras de Ovidio, sobretudo a Ars amandi 
e os Amores, as produ^oes mais finas e perigosamente imo- 
rais que se escreveram sobre esse assunto em todos os tem- 
pos; tanto mais perigosas, quanto maior e a inteligencia e a 
arte de seu autor. 

A paixao pelos espetaculos era uma das maiores fra- 
quezas das mulheres romanas daqueles tempos. Esta pai- 
xao era devida, no dizer de Ovidio — que dessas cousas en- 
tendia muito — nao somente a curiosidade provocada pelo 
espetaculo, mas tambem ao desejo de aparecerem com os 
melhores enfeites, circundadas de luxo e de elegancia, admi- 
ravelmente pintadas e penteadas a capricho, com cabeleiras 
postigas, que mandavam vir da Alemanha, ou tingindo os 
proprios cabelos, geralmente pretos, sendo a moda do dia o 
cabelo louro. 

Femina canitiem germanis inficit herbis 
Et melior vero quaeritur arte color. 
Femina procedit densissima crinibus emptis; 
Proque suis alios efficit aere suos 

(A mulher tinge, com ervas teutonicas os seus cabelos, e 
com arte procura melhorar a cor dos mesmos. Ela vai co- 
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berta de uma densissima cabeleira adquirida, fazendo seus, 
com dinheiro, os cabelos alheios). 

Devo, porem, dizer, por desagravo da mulher, que a 
moda de usar cabeleiras posti^as ou tingir os cabelos nao 
era exclusiva do sexo feminino. Os homens faziam ate pior. 
Os que nao tinham cabelos, os carecas, usavam pintar a 
cabe^a: 

Mentiris ficto unguento, Phoebe, capillos, 
Et tegitur pictis sordida calva comis. 
Tonsorem capitis non est adhibere necessum: 
Radere te melius spongia, Phoebe, potest. — 

dizia Marcial. "Com uma pomada qualquer, oh Febo, falsi- 
ficas os cabelos e encobres a tua suja careca com melenas 
pintadas. Nao precisa de barbeiro para a tua caheca, oh 
Febo, porque serve melhor uma esponja". 

Mas voltemos as mulheres, que, si nao mandavam vir os 
vestidos de Paris ou de Londres, mandavam vir cabelos e 
linturas da Alemanha, e assim enfeitadas apresentavam-se 
no teatro ou no circo, fazendo-se objeto de admiracao para 
todos, e de galanteios por parte dos amigos e conhecidos, 
Acrescente-se que a maior parte dos espetaculos eram real- 
mente escandalosos e provocadores, como os mimos e as 
atelanas, que se representavam ainda nos tempos de Au- 
gusto, ou como a superexcita^ao originada pelos espetacu- 
los do circo. Compreender-se-a assim quanta razao assistia 
a Cipriano, quando afirmava que a matrona, que ia ao es- 
petaculo pudica, voltava impudica. 

Ao lado dos espetaculos, Tacito coloca os festins, como 
fatores de corrupgao. Nos banquetes noturnos, que se apro- 
ximavam sempre da orgia, recebiam-se impressoes semelhan- 
tes, si nao piores, das que se levavam do teatro, pois a mu- 
sica, as dansas e as representacoes dramaticas formavam 
parte do programa dos banquetes. Nestes os ouvidos ino- 
centes eram feridos por obscenis canticis, conta Quintiliano; 
os olhos pudicos eram escandalizados pelas dansas das mu- 
lheres Sirias e Andalusas, que, no dizer de Juvenal, sob o 
ponto de vista da moleza volutuosa e da licenciosidade, em 
nada eram inferiores as lubricas bailarinas do Egito. Os 
conquistadores, os D. Joaos, aproveitavam-se naturalmente 
deste estado de superexcitacao em que ficavam as mulheres, 
honestas ou nao, para exercer a sua obra de corrup- 
(.ao. Dai a degradacao, a depravacao, ao deboche, o passo 
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a todas as extravagancias, que se dedicam aos exercicios 
gladiatorios, que passam as noites nas orgias, que bebem 
a porfia com os homens, que se rebaixam a abjecao mais 
do que os homens, como testemunha Seneca: Non mint; 
pervigilant, non minus potant, et oleo et mero viros provo- 
cant; aeque invitis ingesta viscerihus per os reddunt et vi- 
num omne vomitu remetiuntur (nao menos do que os ho- 
mens, passam as noites velando, nao menos bebem e com os 
perfumes e o vinho provocam os homens; ate que devolvem 
pela boca o que inge'riram contra vontade). Espetaculo 
deprimente, ultimo grau da perversao a que pode descer 
uma mulher. Deixemos este espetaculo triste, para subir 
in piii spirabil aere. 

Desde os ultimos tempos da Republica, as letras estavam 
em moda entre as mulheres romanas da alta sociedade. Ca- 
tulo fala frequentemente, nao so de Lesbia, mas de outras 
mulheres que gostavam de poesia; Salustio diz que Sem- 
pronia, aquela Sempronia que tomou parte na conjura^ao 
de Catilina, sabia fazer versos; no meiado do seculo passado, 
mais ou menos, foram descobertos alguns breves poemas de 
uma poetisa romana, Sulpicia, pelo passado atribuidos a 
Tibulo. Bastante numerosas portanto, na epoca de Augusto, 
eram as mulheres doutas, ou que se fingiam doutas nas le- 
tras. Neste "se fingiam" nao queiram as senhoras ver uma 
calunia de minha invencao. E' Ovidio que o diz; e Ovidio, 
como ja sabem, conhecia muito bem as mulheres de seu 
tempo. Diz ele: 

Sunt tamen et doctae, rarissima turba, puellae, 
Altera non doctae turba, sed esse volunt. 

(Ha, contudo, mocas doutas, turba rarissima; ha outra turba 
de nao doutas, que, porem, pretendem se-Io). Bas-bleu, di- 
zem os Franceses. 

Nao podiam, alias, as mulheres deixar de tomar parte 
na vigorosa vida literaria daquele tempo. As que nao par- 
ticipavam desse movimento intelectual por propria conta, 
interessavam-se pelo menos no que dizia respeito aos mem- 
bros da sua familia. Plinio louva sua mulher, que, por amor 
dele, se apaixonara pelas letras, lia os seus livros e ate os 
decorava, cantava as suas poesias, acompanhando-se com a 
citara, sobre motives, que nenhum maestro, mas somente o 
amor Ihe ensinara. A facilidade de expor os seus pensa- 
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mentos em forma elegante era bastante comum na boa so- 
ciedade; um tanto anuviada, as vezes, pela mania de inter- 
calar palavras gregas entre as latinas, quando nao se serviam 
eompletamente do grego, geralmente conhecido, na convic^ao 
de dar maior graca e eficacia ao discurso; uso reprovado por 
Juvenal, que achava isso admissivel em se tratando de uma 
mo^a; mas que se tornava insuportavel numa matrona de 
sessenta e oito anos. 

A lingua grega, preferida pelos amantes desde os tem- 
pos de Lucrecio, talvez por ter sido a lingua em que Safo 
cantou os seus amores, tornara-se, nos tempos do Imperio, 
de uso comum entre as senhoras, que nessa lingua faziam 
versos, na esperan^a de serem comparadas com Safo, como 
faz Marcial com duas poetisas romanas: Sulpicia e Teofila. 

Quando nao faziam versos elas proprias, criticavam os 
versos dos outros. Juvenal julga estas mulheres criticas pio- 
res que aquelas que amam demasiadamente o vinho. Nas 
suas reunioes as mulheres dtiscutiam literatura, esteitica, 
gramatica, tudo; faziam comparacoes entre Homero e Vir- 
gilio, corrigiam a gramatica dos contemporaneos, e a das 
suas amigas ausentes, tomavam os ares de Femmes savan- 
tes, sem perceber o ridiculo em que caiam. "Nao e necessa- 
rio — dizia Juvenal falando destas sabichonas — que uma 
mulher tenha toda a enciclopedia na cabe^a, nem que com- 
preenda tudo o que se acha em todos os livros". Marcial, 
depois, acha outros motives gramaticais para nao casar com 
a diserta Gala, que nao e aqui conveniente reproduzir. 

Mas, e contra as mulheres que se aplicavam ao estudo 
da filosofTa que se levantam mais vivos os protestos e as 
reprovacoes; porque, diziam uns, as mulheres dedicam-se 
a estes estudos unicamente para brilhar, enquanto outros 
manifestavam receio de que viessem a tornar-se demasiada- 
mente arrogante e presun^osas, deixando de passar o tem- 
po em casa fiando e tecendo, e metendo-se a conversar todo 
o dia com os homens, a fazer discursos, a falar de filosofia, 
a disputar e sofisticar. Os favoraveis a esses estudos, po- 
rem, sustentavam que nao somente a filosofia, mas tambem 
as ciencias exatas elas deviam estudar, sobretudo a mate- 
matica, porque — dizia Plutarco, — uma mulher que soubes- 
se matematica ter-se-ia envergonhada de dansar, e a mulher 
que conhecesse os encantos dos dialogos de Platao despre- 
zaria os exoreismos e a magia. 0 que prova simplesmente 
como os grandes homens tambem podem ser ao mesmo tem- 
po grandes ingenues. 
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Houve, de fato, algumas matronas que na filosofia e 
nas matematicas acharam distracao e conforto, mais que 
nas leviandades. Parece que Livia, quando perdeu o filho 
Druso, procurou forga e console na filosofia estoica, e que 
Otavia, irma de Augusto, encontrou alivio as suas infelici- 
dades conjugais na filosofia de Atenodoro, que Ihe dedicou 
uma das suas obras. A maior parte, porem, fazia da filo- 
sofia um passatempo. Houve um tempo em que em Roma 
as senhoras nao liam senao a Republica de Platao, porque 
na abolicao do casamento e na comunhao das mulheres jul- 
gavam achar uma justificacao dos proprios desmandos. 
Com a filosofia, naturalmente, ficaram na moda os filoso- 
fos, com as suas longas barbas grisalhas, a servico das da- 
mas doutas, que entre as outras obrigacoes tinham a de 
acompanhar a domina a toda parte, ate nas viagens fora de 
Roma. Luciano, o Voltaire da antiguidade, conta que uma 
dama rica e de alta condigao, tendo um dia entregue aos 
cuidados de um velho filosofo estoico, que estava a seu 
servico, a sua cachorrinha preferida, que se achava em es- 
tado interessante, durante a viagem esta deu a luz sobre a 
capa do pobre filosofo. 

0 estado de decadencia e descredito em que caira o 
paganismo deixara o deserto nos espiritos, especialmente 
das mulheres que, a falta de melhor, pois o cristianismo 
que nas mulheres achara os mais fervorosos adeptos, ainda 
nao che^ a ate Roma, abracavam os cultos mais extrava- 
gantes «. ' dticos, sobretudo os que vinham do Oriente. 0 
lemplo < Isis, em modo especial, era teatro de um fana- 
lismo, { e nao diferia muito da loucura. Sacerdotes sem 
escrupu s, que da credulidade do sexo fraco tiravam as 
prdprias vantagens, prestavam-se a todas as intrigas e fal- 
catruas, transformando a si proprios em alcoviteiros e ao 
teraplo em lugar de rendez-vous. Uma anedota contada 
pelo his+oriador judeu Josefo Flavio, caracteriza bem este 
estado de alma. 0 fato deu-se no ano 19 depois de Cristo. 
Um cp ^iheiro romano, tal Decio Mundo, estava perseguin- 
do, d te muito, com os seus galanteios, uma nobre dama 
de n e Paulina, muito honesta, mas dada ao culto de Isis. 
Os sacerdotes do templo que ela frequentava, corrompidos 
pela quantia de 5.000 sestercios, convenceram-na de que o 
deus Amibio deseiava ter com ela uma entrevista durante 
a noite. Naturalmente quern se apresentou foi Mundo, fan- 
tasiado de deus. A cousa chegou aos ouvidos de Tiberio, 
sucessor de Augusto, que nao somente desterrou o culpado 
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in as mandou suspender os sacerdotes na cruz, demolir o 
templo e atirar a imagem da deusa no Tibre. Desde essa 
epoca, nao somente os de Isis, mas todos os templos fre- 
quentados por mulheres eram apontados como lugares de 
corrupgao, onde as mulheres iam prostituir-se. diz Juvenal. 
Propercio culpa os templos e os teatros da inlidelidade da 
sua Cinzia; e Ovidio aconselha a frequencia de uns e de 
outros aos ca^adores de aventuras amorosas. 

Do que disse ate este ponto, julgar-se-ia que nos tem- 
pos de que estamos tratando. em Roma, toda virtude entre 
as mulheres desaparecera, nao existindo sinao corrupcao, 
trro. erro crasso. Si nesta palestra me detive particular- 
mente nas fraquezas e nos defeitos das mulheres, e porque 
os escrltores daquela epoca cuidavam mais dos vicios que 
das virtudes, sendo que os primeiros ofereciam campo mais 
favoravel as exercitacoes literarias, e mais facil aceitacao 
por parte do publico; como acontece. alias, em nossos dias, 
em que nove decimos das mulheres referidas na literatura 
contemporanea sao adulteras, e um decimo. somente hones- 
las e virtuosas. 0 que nao significa, felizmente. que a pro- 
porcao literaria corresponda a propor^ao real da nossa so- 
ciedade. Naquele tempo tambem, as nobres figuras de es- 
posas e de mae que foram a felicidade e a luz da propria 
casa, nao faltavam, e aparecera tanto mais resplandescentes, 
quanto maiores eram as trevas que as circundavam. As 
cartas de Plinio, o Moco, nos apresentam uma cole^ao de re- 
tratos destas mulheres dignas, suficiente para rehabilitar 
toda a epoca. 

A historia conservou mais de um exemplo de grandeza 
de espirilo e de heroismo revelado pelas mulheres, e justa- 
mente desta epoca, que nao oferecia senao um quadro re- 
pugnante de abjecao e de servilismo moral e politico; 
quando as perseguipoes se estendiam tambem as mulheres, 
as quais se pedia conta ate das lagrimas que vertiam em 
lembranca das pessoas queridas, vitimas do horroroso des- 
potism© dominante. Foram as mulheres que mais de uma 
vez deram aos homens exemplo de coragem, de fidelidade e 
de devotamento. ate o sacrificio; pois quando nao conse- 
guiam salvar os entes queridos com os pedidos e com as 
siiplicas, morriam juntamente com eles. Houve maes que 
seguiram os filhos, esposas que seguiram os maridos no 
exilio. "Vicia, mae de Rufino, escreve T^cito nos Anais, 
foi condenada a morte por ter chorado seu filho". A epi- 
grafe encontrada sobre um tiimulo perto de Calhari, na Sar- 
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denha, lembra uma historia comovedora deste genero, que 
parece ter-se dado no ano 19, sob o imperio de Tiberio. Um 
lai Cassio Felipe, tendo sido desterrado na Sardenha, lugar 
de deporta^ao para os condenados politicos, foi acompa- 
nhado ai pela mulher Atilia Pomptila. O marido cai doen- 
te e a esposa oferece-se aos deuses em lugar dele, e morre de 
fato, depois de vinte anos de casamento, satisfeita por ter 
conservado a vida ao sen esposo. 

O exemplo mais nobre, porem, mais luminoso de he- 
roismo feminino que se encontra na historia de todos os 
tempos, foi o de Arria que, depois de se ter ferido grave- 
mente, apresenta o punhal com que se ferira ao marido, 
condenado pelo senado a se suicidar, dizendo-lhe: "Toma, 
Petus, isto nao faz sofrer". Plinio, o Moco, narra outros 
episodios memoraveis da magnanimidade desta mulher in- 
comparavel. Seu marido e seu filho achavam-se, ao mes- 
mo tempo, atacados de uma doenca, que fazia temer pela 
vida de ambos. O filho morre e Arria o manda sepultar 
sem que o pai de nada saiba; e a todas as perguntas deste 
respondia, fingindo calma e tranquilidade: "vai melhor, 
dormiu, tomou algum alimento". Quando as lagrimas por 
muito tempo refreadas ameacavam estalar em solucos, 
abandonava o quarto e dava larga a sua dor para voltar, 
uma vez que a natureza estava satisfeita. com os olhos sere- 
nados e um ar perfeitamente tranquilo, junto do seu esposo 
querido. Piepresentar assim a parte de uma mae segura e 
tranquila, depois da morte do filho, exclama Plinio, foi be- 
roismo maior do que o exemplo de dcsprezo pela vida, que 
mais tarde deu ao esposo para encoraja-lo no momento 
supremo. 

A causa da condenacao de Petus, como conta Tacito, 
fora a sua participacao na conjuracao do legado Scribonio 
contra o imperador Claudio, no ano 42, na Iliria. Scribo- 
nio foi morto imediatamente e Petus preso e transportado 
para Roma. Arria suplicou em vao que Ihe fosse permitido 
embarcar junto com ele, declarando-se pronta a tomar, no 
navio o lugar do escravo, que, para os servicos comuns, nao 
podia ser negado a um homem da ordem de Petus. Nao 
tendo obtido nem isso, alugou uma barca de Pescadores, e 
sobre esta seguiu o navio, que transportava o esposo. A 
mulher de Scribonio, que Claudio mandara ouvir como tes- 
temunha no processo, e que Ihe dirigia a palavra, disse Ar- 
ria desdenhosamente: "Queres que eu te escute, tu que vi- 
ves ainda, depois que Scribonio foi imolado no ten regaco?" 

3616 — 10 
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O genro de Arria rogava-lhe que deisistisse da ideia de mor- 
rer, — dizendo-lhe" — "Queres que tua filha morra comigo, 
si eii tambem for cohdenado?" — "Sim^ respondeu, si ela 
viveu sempre contigo em boa harmonia;, como eu vivi com 
o meu Petus". 

Esta resposta nao podia por certo tranquilizar e dar se- 
guran^a aos seus sobre as intencoes que ela nutria; pelo 
que redobraram de vigilancia, circundando-a de todas as 
atencoes. Percebendo isso, ela disse: — "Nada obtereis; 
assim fazendo, conseguireis apenas tornar-me a morte mais 
dura, mas nao podereis impedir-me de morrer". E com 
estas palavras levantou-se precipitadamente da sua cadeira 
e bateu a testa contra a parede com tanta violencia, que 
caiu sem sentidos. Reanimada, continuou: "Eu vos dis- 
sera que saberia achar o caminho da morte, mesmo median- 
te violencias extremas, si teimardes em impedir-me que a 
procure por uma forma mais branda". 

A virtude "discende per li rami", diz Dante, transmite- 
se como a mais preciosa das heran^as. Arria Junior^ filha 
da precedente, quis seguir o exemplo materno, e comparti- 
Ihar a sorte do seu esposo, condenado a morte no ano 66; 
mas convenceram-na da necessidade de poupar sua vida, 
para nao privar sua filha do unico sustento que Ihe ficava. 
Esta, por sua vez, mostrdu-se digna da mae e da avo. Duas 
vezes acompanhou o esposo no exilio, e depois que o justi- 
(jaram, ela foi desterrada uma terceira vez por amor dele. 

As damas de que falei pertenciam as classes superiores 
de Roina. Pouco sabemos das classes medias, das mulheres 
dp povo, a nao ser pelas inscricoes que se encontram sobre 
tumulos modestos de gente desconhecida, e nessas inscricoes 
nao podemos nos fiar pois que, depois da morte, os sobre^- 
viventes mostram quasi sempre grande indulgencia para 
com os desaparecidos. Disse quasi sempre, porque alguma 
vez as brigas familiares se prolongam ate depois da morte; 
como prova um desses epitafios, no qual um viuvo manifesta 
toda a sua satisfacao pela perda irreparavel. Diz esse viuvo 
inconsolavel: No dia da sua morte testemunhei a minha 
gratiddo aos deuses e aos homens. 

Nem todos os viiivos, poretn, eram tao sinceros, oil ti- 
nham sido tao infelizes. Na maior parte, dosses epitafios 
emana um sentimento de do<;ura e de saudade, que prova 
como, nas classes medias, os afetos familiares tinham-se 
conservado mais em sua pureza antiga. As virtudes mais 
louvadas sao as domesticas: ter vivido em casa, modesta- 
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mente, proba e castarnente, ofiedecenclo e aplicando-se aos 
frabalhos domesticos, fiando e tecendo, e ter casado uma so 
vez, univirae, o que prova qae, nas classes medias, o divor- 
cio nao era tao frequente, como nas classes alias. Um li- 
berto da casa imperial elogia sua esposa por ter sido casta 
e Ter amamentado os filhos com o sen leite; coisa que nao 
devia ser rauito comum, si raerecia tal distincao, e tambem 
porque Aulio Gelio afirma que as amas de leite daquela 
epoca eram quasi todas externae et barbarae nationis, de 
nacionalidade estrangeira e barbara. As vezes tambem estas 
inscricoes transbordam de docura e delicadeza; "Aqui re- 
pousam os restos de Urbilia, mulher de Primo; morta aos 
vinte e tres anos, querida por todos os seus, ela era para 
mim mais do que a minha vida", diz uma. Outra assim 
reza: "A minha querida esposa, com a qual vivi dezoito 
anos sem a minima discordia, com um sentimento de sau- 
dade que me faz jurar nunca mais tomar outra mulher". 
Nenhuma, porem, e comparavel com a seguinte, tao bela 
na sua simplicidade: "nunca me deu desgostos, a nao ser 
pela sua morte". 

Assim falava o povo de Roma, quando a alta socie- 
dade ja estava em plena dissolucao. Era este o povo que 
esperava a palavra regeneradora, que devia vir do Oriente, 
atraves de mil perseguicoes, que fazem mais bela a sua vi- 
toria e mais complete o seu triunfo, e que como diz o poeta 

Amor che nudo in Grecia e nudo in Roma 
Ridusse in grembo a Yenere celeste. 





X - O Luxo no Seculo de Augusto 

Quando se fala no luxo de Roma e dos Romanes, a 
imaginacao costuma correr aos palacios fabulosos e as quin- 
<as suntuosas com que a fantasia dos romancistas, mais quo 
a dos historiadores, enfeitou a antiga rainha do Lacio; po- 
voando estes palacios e estas quintas de nababos que vivem 
num luxo fabuloso, esbanjando riquezas, loucamente, nas 
mais insensatas extravagancias que a mente pode inventar. 
E um erro que e preciso desfazer desde logo. Nao porque 
esta forma de luxo, ou melhor, de dissipacao nao tenha 
existido em Roma; mas porque foi obra apenas de alguns 
individuos e de alguns imperadores, que nao brilharam 
de certo pelo equilibrio das faculdades mentais. E o luxo, 
como os outros fatos e qualidades da sociedade, nao se de- 
vem medir por uns poucos casos fora do comum, mas 
pela maioria dos individuos normais. 

Partindo desse criterio, vamos nos convencer de que, 
nessa opiniao, ha boa parte de lenda e de exagero, devido 
sobretudo a falsa interprefacao da tradicao, ou a extensao 
com que se generaliza por todos o que era proprio somente 
de alguns. Os Scauros, os Luculos, entre os particulares, 
e os Caligulas e os Neros, entre os imperadores, foram a 
excecao e nao a regra e Apicio, que esbanjou riquezas 
imensas nas orgias mais requintadas, e que, quando sua for- 
iuna se reduziu a dez milhoes de sestercios, suicidou-se por 
se julgar excessivamente pobre, houve um so, e nao com- 
pletamente compos sui, isto e, com a cabeca as direitas. 

Achei conveniente pre-emitir estas ideias, para desfazer 
erros arraigados e evitar mal entendidos e nao propriamente 
porque luxo, grande luxo, nao tenha existido em Roma. 
Existiu, e comecou quando generais e proconsules volta- 
ram da Asia carregados de despojos de toda especie. Lu- 
culo, que regressou de la, no ano 66 antes de Cristo, tra- 
zendo os despojos de dois reinos, foi considerado por mui- 
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to tempo o prototipo desses nabados, pelas suas prodigali- 
dades exorbitantes, sobretudo nas constru^oes e nos festins. 
Eram, porem, rarissimos durante a Republica e somente 
depots da batalha de Acio encontraram maior numero de 
imitadores. 

Na palestra sobre o ventre de Roma, falei do luxo da 
mesa e das gulodices que os Romanos reclamavam de todas 
as partes do mundo. Nao insistirei, portanto, neste ponto, 
direi de outras formas e modos com que se manifestava o 
luxo dos Romanos, especialmente do vestuario e dos enfei- 
tes, das casas, dos moveis, do governo da casa e do pessoal 
adjdo aos servifos da familia, que constituia, as vezes, um 
verdadeiro exercito, ao ponto de o numero dos escravos, em 
Roma, superar o numero dos cidadaos livres. 

A la foi a linica fazenda usada pelos antigos Romanos. 
Nos ultimos tempos da Repujdica unicamente e que as mu- 
Iheres comecaram a usar tecidos mais finos. A tela mais 
fina, que chamavam de byssus, vinha do Egito, da Siria e 
tla Cillcia. O primeiro algodao das Indias (cdrbasus em 
sanscrito), chegou a Roma durante as guerras asiaticas de 
191 antes de Cristo. A seda da China foi importada so- 
mente no estado de seda crua e torcida, mas a esta impor- 
tagao acrescentou-se em breve a de tecidos leves de seda 
tingida, mistura de linho e algodao com seda. fistes teci- 
dos, diafanos como gaze e policromos, erarq usados ja no 
tempo de Augusto, nao so pelas damas, mas tambem pelos 
homens efeminados. Somente depois de Augusto penetrou 
o uso da seda pura e o costume oriental de fazendas teci- 
das em ouro, de modo que o manto tecido em ouro, que a 
imperatriz Agripina vestia quando da naumaquia do lago 
Fucino, constituiu uma curiosidade como nunca se vira em 
Roma, afirma Pllnio. 

Quanto a forma dos vestidos, a primeira observacao a 
fazer e que nao somente eram mais conformes a natureza e 
as linhas estruturais do corpo humano e, portanto, mais 
comodos, mas que eram tambem menos variaveis e menos 
sujeitos as volubilidades da moda. Nao e que, na antigui-r 
dade, nao houvesse variacoes tambem nos vestidos. Havia, 
mas muito iqenos frequentes do que hoje. A moda variava 
menos num seculo do que faz agora num ano. As variaT 
coes eram devidas, mais que a moda, ao desejo e a ambi- 
cao de certos recem-enriquecidos, que pretendiam encobrir 
com o fasto a origem modesta e plebea. Juvenal, na sua pri- 
meira satira, fala destes parvenus: — Comq 6 possivel nao 
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escrever satiras, quando um individuo que ja rapou a minha 
barba juvend ousa agora porfiar no luxo com os patricios, 
ou um Crispino, borra da plebe egipcia, com capa tiria sus- 
pensa aos hombros, abana os dedos cheios de aneis estivos, 
que Ihe cobrem inteiramente os dedos? Marcial, num epi- 
grama tao vivo que nao posso resistir a tentacao de repro- 
duzi-lo na sua forma original, descreve pui sujeito que troca 
de roupa onze vezes durante o japtar; 

Undecies unq sqrrexti, Zoile, cepa, 
Et mutata tibi est synthesis, undecies, 

Sudor inhaereret madida ne veste retentus 
Et laxam tenuis laederet aura cutem. 

Quare ego npp sudo, qui tecum, Zoile, ceno? 
Frigus enim magnum synthesis una facit. 

(Onze vezes te levantaste, oh Zoilo, durante a ceia — E qnze 
vezes trocaste de roupa — Afim de que o suor retido nao 
penetrasse no vestido madido — E a leve aura ofendesse a 
cutis dilatada. — Porque nao suo eu que estou ceiqpdo com 
tigo, oh Zoilo? — Porque um unico terno da um grqnde 
fno). 

As cores vivazes e clamorosas eram as que mais im- 
pressionavam e eram preferidas por ambos os sexos nos 
tempos do imperio. Por estp motivo. mais que pelq seu 
yalor real, a purpura era a cor favopta e propria dps grqp- 
des perspnageps, imperadores e senadpyes. O escarlate, poc- 
cum, era p mais aprepiado pptre a^ diversas gradpacoes ver- 
melhqs, e Plipjo cplpca a purpura dessa cor sobre todas gs 
putras especies de fazendq. A pprpurq melhor era a de 
Tiro p pqgava-se mais de mil sestercips a libra. Devido no 
preco elevado, a purpura era gerahnente usada so em listas 
e guarnicpes. Ppp este motivp, Julio Cesar jq limitara o 
usp dos vpstidos de purpura, para certas pessoqs, epi cer- 
tos digs, Augustp restringiu-o qps senadpres epi fpncao, p 
Ti^erio deu o exemplo de repupciar q essq fazenda. 

Juntamente com as fazendas, vinham do Oriente pu- 
tros produtos, naturais ou fabricados, que serviam ao luxo, 
especialmente das senhoras, como as pedras preciosas, as 
perolas, os perfumes. Plinio diz que nao havia ano em 
que se importasse menos de 55 milhoes de sestercios de mer- 
cadprias da India, e que os produtos dessa regiao, junta- 
mente com os da Siria e da Arabia, faziam sair do terri- 
torio do Imperio uma centena de milhoes de sestercios. E 
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exclama: — "Eis o que nos custam os nossos caprichos e as 
nossas mulheres!" Todos esses irrodutos, de fato, pagavam- 
se a precos fabulosos: a seda, dizem os escritores, pagava-se 
a preco de ouro, o sumo de betel pagava-se ate 400 dinhei- 
ros, e o de canela ate 1.500 dinheiros a libra. 

O uso das perolas e das pedras preciosas comecou em 
Roma com o triunfo de Pompeu sobre Mitridate. 0 dia- 
mante, embora fosse julgado a mais preciosa das pedras, 
nao era muito usado como enfeite. A esmeralda, entre as 
pedras preciosas, vinha imediatamente depois do diamante, 
e as melhores eram as de Sicia, originarias talvez dos mon- 
tes Urais e do Altai, O terceiro lugar era ocupado pelas 
aguas marinhas (beryllus) e opalas, estas, ao que parece, 
preferidas pelas matronas romanas. Nao temos dados se- 
guros acerca dos precos dessas pedras, certamente deviam 
ser elevadissimos, desde que conseguiram induzir muita gen- 
te a falsificar essas joias, para satisfazer as numerosas da- 
mas, que, nao dispondo de quantias suficientes para adqui- 
rir joias verdadeiras, se contentavam com as falsificadas. 
Plinio da uma noticia sobre estas falsificacoes, e lembra 
escritos que ensinavam essa arte, sobretudo o modo de fa- 
bricar esmeraldas, sem ir "cerrar os olhos" nos sertoes, 
como Fernao Dias Paes Leme. 

0 luxo maior, porem, era o das perolas, que custavam 
mais do que as pedras mais preciosas. Plinio, o Velho, 
chama a paixao pelas perolas de mensarum insania, lou- 
cura dos banquetes, e Plinio, o Moco, para completar o qua- 
dro, lembra que havia vestidos de senhoras ornados de pe- 
rolas, sendo este considerado o presente de rigor que o pai 
da noiva Ihe fazia no dia do casamento. O uso das perolas 
nos enfeites femininos difundiu-se somente depois da tomada 
de Alexandria, onde este uso desde muito era vulgar, por 
ser esta cidade proxima dos mares onde, naquele tempo, 
se fazia a pesca dessas gemas; aumentando com o tempo, 
ate chegar a epoca de Nero e dos imperadores que se Ihe 
seguiram, chamados de margaritarum saeculi, os seculos 
das perolas. Nero guarnecera as suas cubilia amatoria, na 
casa dourada, com perolas que cobriam ate as paredes. As 
senhoras romanas usavam perolas especialmente como brin- 
cos e tanta era a ambicao desse enfeite, que tambem as mu- 
lheres do povo faziam qualquer sacrificio para obte-lo, por- 
que diziam que uma grande perola nas orelhas, passando 
pelas ruas, fazia o mesmo efeilo que estar precedido pelos 
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litores. Nesta epoca, aplicavam-se perolas ate nos calca- 
dos. usando em casa chinelos cobertos de pedras preciosas. 

Para satisfazer essa ambicao, gastavam-se quantias fa- 
bulosas. Seneca diz que, as vezes, uma dama trazia nas 
orelhas o valor de uma provincia. Cesar, durante o seu 
primeiro consulado, no ano 59 a. C., quando as perolas em 
Roma eram ainda uma raridade, comprou uma pelo preco 
de seis milhoes de sestercios para oferece-la a Servilia, mae 
de Marco Bruto, que ele amava ante alias, sobre todas as 
suas numerosas amantes, diz Suetonio. Plinio conta ter 
visto Lolia Paulina, uma das mulheres de Caligula "mar- 
garitis opertam, alterno texto fulgentibus toto capite, crini- 
hns, collo digitisque (coberta de perolas resplandescentes 
sobre toda a cabeca, nos cabelos, nas orelhas, em redor do 
pescoQO e nos dedos), um verdadeiro manequim vivo; e isso 
nao numa ocasiao solene, mas numa ocasiao qualquer. Cou- 
sa curiosa e que essas perolas nao eram um presente de 
Caligula, como facilmente se poderia pensar, mas sim uma 
beran^a de familia, e vinham das extorsoes perpetradas, 
no Oriente, pelo avo dessa dama, M. Lolio, Governador no 
tempo de Augusto, o qual, indignado pelos roubos de seu 
preposto, o condenara ao suicidio pelo veneno. 

As damas romanas faziam tambem muito uso de perfu- 
mes, sobretudo de proveniencia oriental. Segundo Plinio, 
do qual tiro todas estas noticias, as Romanas usavam tao 
abundantemente dos perfumes, que, ao aproximar-se de 
uma delas, a atencao de todos os transeuntes, por mais dis- 
traidos que estivessem, era atraida pelo cheiro que exalavam 
os seus cabelos e os seus vestidos. 

Os primeiros e modestos inicios do luxo nas construcoes, 
em Roma, remontam ao comeco do seculo anterior a vinda 
de Cristo. Sila, nascido no ano 138 a. C., morava ainda 
num apartamento ao rez-do-chao, o andar aristocratico da- 
quele tempo, pelo qual pagava 3.000 sestercios de aluguel, 
numa casa, cujo andar superior era alugado a um liberto, 
pelo prego de 2.000 sestercios. 0 uso do marmore nas 
construc5es publicas e particulares era ainda desconbecido. 
Foi L. Crasso o primeiro que ornou o atrio do seu palacio 
com colunas de marmore do Himeto, que mandara vir, 
alias, para a constru^ao de um leatro, e que depois usou 
por propria conta, o que Ihe valeu o sobrenome de Venus 
palatina e as reprovacoes do seu colega Cn. Domicio. A 
casa de Crasso, avaliada em seis milhoes de sestercios, ti- 
nha seu valor, principal no jardim. A casa mais bela de 
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Roma, no ano 78, era a do consul M. Lepido, cuja soleira 
era de marmore da Numidia, giallo antico, amarelo antigo, 
especie ate entao desconhecid^ na terra. 

Meio seculo depois, porem, Roma ja possuia uma centena 
de casas mais belas que a de Lepido, e Plinio lembra este au- 
tnento de magnificencia e de luxo como um dos maiprcs 
prodigios na historia dessa cidade. £ste rapido progresso 
pa edilicia romana corresponde as grandiosas conquistas, 
feitas no Oriente e no Ocidente, no periodo que corre entre 
a morte de Sila e a de Julio Cesar (78-44 a. C.). As rique- 
zas conquistadas eram empregadas em Roma em edificios 
piiblicos e particulares. Tpdas as melhqres qualidades de 
marmore foram importadas das ilhas do Egeu e das mpu- 
tanhas de Carrara. O primeirp que construiu a sua j^asa 
no monte Celio, com colunas exclusivamente de marmore 
cipolino, todo veiado de verde, fpi Mamurra, lugar-tenente 
de Cesar, na Galia, onde exerceu toda especie de extorsoes 
e latrocinios, como diz Plinio, e contra o qual Catulo atiroq 
alguns dos seus mais terriveis epigramas. Deste modo, Sa- 
Ipstip ja podia falar de palacios grantjiosos e Cicero chamar 
Gomg de bela cidade. a-pesar-de estar ginda muito longe dp 
que devia ser vim seculo mais tarde. 

"Com o auipento das construpqes, subiram rapidgmente 
os precos do^ terrepos e os alugueis. O terreno onde Julip 
Cesar construiu o forum, custou cem bilboes de sestercios. 
Ao piesmo tempo, os alugueis quadruplicaram e quintupli- 
caram. Cicero comprara a sua casa pelo preco de tres mi- 
jbdes de sestercios. Quando voltou do exilio e a epconlrog 
em ruinas. o Senado ofereceu-lhe dois milboes dp indeniza- 
cao, o que significa qpe avgligyg p tepreno em milhao e 
meio de sestercios. 

As construcoes tomaram grande impulso, em Rqmg, 
depois da batalhg de Acio, seja pelg segurangg que foi cpp- 
sequencia da pacificapao do mundp romano, seja pelo im- 
pulso que Ihes deu Augusto, desejosp de crear uma capital 
digna do grande imperio a (^pe presidia. transformando a 
cidgde de tijolos em cidade de marmore, tanto pelo que diz 
respeito aos edificios piiblicos, como aos particulares. As 
poesias de Horacio, desde os primeiros anos do reino do 
Augusto, estao cheias das impressoes que este luxp de edi- 
ficios despertava na gente de gosto simples dos tempos 
antigos. 

Cur invidendis postibus et novo 
Sublime ritu moliar atrium? 
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pergunta o Venosino: porque deveria construir um atrin 
altissimo em estilo novo, com colunas que provocam a 
inveja? De fato ja se encontram atrios com colunas de 
trinta e oito pes de altura. Nestas novas moradias. traves 
de marmore do Himeto apoiavam-se sobre colunas de mar- 
more amarelo. da longinqua Africa, e os forros brilhavam 
de branco marfim, canta Horacio. Entre as colunas poli- 
cromas surgem moitas verdej antes como pequenos bosques. 

Nempe inter varias nutritur silva columnas 
e jactos de agua murmurejante. Yitruvio, o maior arqui- 
teto da romanidade, confirma estas descricoes de Horacio — 
^'Quando se constroi para grandes personagens, e preciso 
fazer vestibules altos e de aspecto real, um atrio nauito 
espa^oso com peristilos, parques e alamedas estensas e im- 
ponentes, bibliotecas, galerias para quadros, tao grandiosas 
como as dos edificios piiblicos". 

O luxo romano que, talvez, nao encontre exemplo em 
loda a historia da arquitetura, foi o das decoracoes arqui- 
teturais. Com o uso dos marmores de muitas cores, vin- 
dos da Asia, veiu tambem o de revestir as paredes de pe- 
dras policromas e de outros materiais preciosos, comecando 
este emprego a se difundir durantp o tempo de Augusto. 
Seneca e p primeiro que levanta a voz contra este generq de 
estuque, onde tabuas preciosissimas, vindas de todos os pai- 
ses, fazem contraste e rivalizam com os tetos de ouro e de 
marfim. Comecpu tambem, nesta epoca, o uso daquilo que, 
ipodernamente, chamamos mosaico, isto e, a combinacao de 
pedras de cores diversas, representando figpras de animais 
e de arvores, o que Plinio, o Velho, chamava "pintar com a 
pedra". Incrustacoes deste genero foram descobertas so- 
bre o monte Palatine e nas escava^oes de Pompeia. 

Q costume de prodigalizar pedras finas e de todas as 
ppres espjalhou-se espantosamente durante o periodo dos 
priipeiros imperadores. Numa sala construida por Calixto, 
libprto de (Caligula? Pbnip diz ter visto trinta colunas de ala- 
hastyp Qripntql. Novas pedreiras foram abertas depois de 
Augusto, espepiabnente sob Claudio, como as de porfiro do 
Egito e as do monte Claudiano. As descricoes de Stacio e 
de Marpial mostram como, naquele tempo, era coisa comum 
prodigalizar pedras de toda especie e de todas as cores nas 
construcoes. Marcial, no epigrama LXXV do livro IX, fala 
de um tal Tuca que mandou construir termas com mar- 
mores de Caristo, de Sinada, da Numidia, da Laconia. 
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 extruit thermas 
De marmore omni, quod Carystos invenit 
Quod Phrygia Synnas, Afra quod Nomas misit 
Et quod virenti fonte lavit Eurotas, 

Nos entrepostos de marmore, descobertos onde existiu o 
porto do Tibre, foram encontrados milhares de montoes de 
pedras, entre as quais predominam as de cores para cons- 
trucoes. 

Tambcm o uso do vidro foi levado ate o exagero, 0 
solo de Roma esla como que alastrado de fragmentos de vi- 
dro, provenientes do revestimento das paredes e dos soa- 
Ihos. Em Yeii encontrou-se um soalho formado de uma mas- 
sa compacta de vidro. Vitrificacoes a duas cores foram 
descobertas em diversos lugares, juntamente com os estu- 
ques nos quais estavam encrustadas; nem faltam verdadei- 
ras vidracas pintadas. 

A mais alta expressao, porem, em materia de luxo nas 
casas romanas, foi a de Nero, a famosa Domns Anrea. des- 
crita por Suetonio e por Plinio, reconstruida depois do in- 
cendio do ano 61. Estendia-se, essa casa, desde o monte 
Palatino, alem do vale e sobre a encosta deste, ate as altu- 
ras do Esquilino, onde limitava com os jardins de Mecenas, 
cortada por diversas ruas. Sobre o espacado da entrada 
levantava-se uma estatua colossal de Nero, alta mais de cem 
pes. O palacio compreendia, entre as outras dependencias, 
um portico triplice com o comprimento de uma milha ro- 
mana, isto e, um quilometro e meio; e um lago parecido 
com um pequeno mar. circundado de construcoes que figu- 
ravam, no conjunto, uma especie de aldeia; parques agres- 
tes, campos, vinhedos, cercas, bosques, confendo uma multi- 
dao de animals selvagens e mansos, de toda especie. As 
salas eram todas revestidas de ouro e incrustadas de pedras 
preciosas e de madre-perolas. Os gabinetes galantes eram 
incrustados de perolas. como ja disse. Para decorar este 
palacio haviam-se reunido todas as obras primas da arte 
helenica, escolhidas entre o que os despojos e as pilhagens 
da Grecia e da Asia tinham trazido de mais maravilhoso. 
Invencoes e descobertas novas foram aplicadas nesta cons- 
trucao. Foi construido um templo da deusa Fortuna com 
uma pedra encontrada na Capadocia, de\uma transparen- 
cia tal, que se Ihe via o interior claramente, mesmo com as 
portas fechadas. Os caixilhos de marfim do teto podiam 
ser afastados, de modo que se podia espalhar flores ou per- 
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fumes sobre os comensais. A grande sala dos festins era 
coberta por uma cupula, que se movia sobre o seu eixo e 
representava o dia e a noite. Os banheiros dispunham dc 
agua de mar e de agua mineral. Quando os trabalhos esta- 
vam suficientemente adiantados para que Nero pudesse se 
estabelecer na nova residencia, este julgou que, afinal, co- 
megava a se estar hospedado como convinha a um homem 
de seu grau. Othao mandou continuar a construcao, gas- 
tando para mais de cincoenta milhoes de sestercios. Yite- 
lio, contudo, achou que era em tudo indigna da residencia 
de um imperador. Vespasiano, porem, achando mutil tan- 
to luxo para a residencia de um magistrado, mesmo que 
fosse o primeiro da nacao, mandou demolir a maior parte 
do palacio, transformando-o em edificios para o diverti- 
mento do povo; anfiteatros e termas. A estatua colossal 
([lie representava Nero, foi transformada no deus do Sol. 
pedestal desse gigante ainda existe. 

A maior dificuldade que encontrava, em Roma, a pai- 
xao de construir, estava nos altos precos dos terrenos, que. 
como vimos, subiram a alturas fabulosas. Isto nao acon- 
tecia fora da cidade, pelo menos nos primeiros tempos, 
porque, em seguida, com a preferencia crescente pelas ha- 
bitacoes campestres e pelas quintas, aumentaram tambem 
os precos das terras nos lugares melhores e mais adequados 
a essas construcoes. Assim a quinta que Cornelia, a mae 
dos Gracos, pagara 75.000 dinheiros, foi paga por Luculo 
2.500.000, e com certeza um aumento tao elevado nao podc 
ser devido exclusivamente as melhorias e embelezamentos. 

O amor pelas construcoes campestres aumentou tam- 
bem depois da batalha de Acio, pelos mesmos motives pelos 
quais aumentara o gosto pelas construcoes na cidade. Ho- 
jacio via tudo isso espantado, e cantava numa das suas 
odes mais belas: 

lam pauca aratro iugera regiae 
Moles relinquent, undique latins 

Extenta visentur Lucrino 
Stagna lacu, platanusque caelebs 

Evincet ulmos; turn violaria et 
Myrtus et omnis copia narium 

Spargent olivetis odorem 
Fertilibus domino priori; 
Turn spissa ramis laurea fervidos 
Excludet ictus. 
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(J^ as suntuosas construcoes deixarao poucos "iugeros" de 
lerra ao arado, e de todos os lados ver-se-ao lagos artificiais 
mais extensos que o Lucrino, e o platano esteril expulsara 
o olmo; tambem a violeta e o mirto e toda especie de ar- 
vore cheirosa espalharao perfumes, onde se achavam oli- 
veiras ferteis para o seu dono; o frondoso laurel, com os 
seus ramos, excluira os fervidos raios do sol), E continua 
lastimando o desaparecimento da simplicidade antiga. 

Softho de poeta. Apesar das queixas de Horacio, o 
luxo das habitacoes de campo faz-se sempre maior e as 
quintas mais custosas. As dificuldades do terreno, que as 
vezes encontravam-se, para cotlstriiir, torharam esseis edifi- 
cios mais custosos. Stacio, descrevendo a quinta de Polius 
Felix, mostra o domihio do homem sobfe a natureza: "La — 
diz o poeta — ortde vedes uiiia planicici bavia uma mobta- 
nha, onde caminhaiis dd cobeito de dm telhado, bavia uma 
detestavel solidao, onde enxergais grandes arvores, nao ba- 
via nem terra. Olhai aqui para ver como a pcdra aprende 
a obedecer, como o palacio avanca e a montanha retrocede, 
docil ao mando do dono". Recifes no mar eram transforma- 
dos em vinhedos. Na quinta perto de Cumes, onde Servilio 
Vatia passou o tempo da sua velhice, em descanco, existiam 
duas grutas artificiais, excavadas a forca de trabalho, e que 
tmham as dimensoes de um dos atrios mais amplos; e en- 
quanto uma nunca via o sol, outra achava-se iluminada pe- 
los seus raios ininterruptamente, desde a manha ate o cre- 
pusculo da noitei Do alto Oilde estava constrUida a qliinta, 
viam-se as termas peftencentes a vila, colocadas sobre o mar, 
com duas cupulas, um templo de Netuno e outro de Hercu- 
les. Um portico, partindo da cidade de Sorrento, conduzia 
por um caminho sinuoso subindo pela encosta, ate a quinta. 
Em diversos pontos desta apresentavam-se as mais interes- 
santes perspectivas sobre o mar e sobre as ilhas. Uma ala 
do edificio, donde a vista se estendia diretamente sobre Na- 
poles e, alem, sobre o golfo, constituia a parte mais interes- 
sante da construcao. Havia ai, prodigamente espalhados, 
marmores de cores das mais afamadas pedreiras da Grecia, 
da Asia Menor, da Numidia e do Egito. Em toda parte, viam- 
se pinturas e esculturas preciosas dos mestres antigos, retra- 
tos de generais, de poetas e de filosofos. 

Quintas como esta, encontravam-se numerosissimas em 
toda a parte; nao havia ponto da Italia, desde bs Alpes ate 

a Sicilia, nas montanhas e nas praias, que nao fosse apro- 
veitado pelos Romanes, para construir nele Uma residencia 
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campestre, onde gostavam de passar os meses do verao ou 
do outono, saindo da cidade, cujo clima, especialmente nos 
dias de grande calor, nao e nada agradavel e ate perigoso 
para a saude. 

0 que faltava aos grandes jardins de Roma era a Flo- 
ra riquissima de que dispoem os modernos. O luxo das 
fiores, na antiguidade romana, nao consistia tanto na quali- 
dade, como na quantidade, na profusao das poucas especies 
disponiveis, sobretudo dos llrios, das rosas e das violetas. 
Desde os tempos de Varrao, a plantacao das rosas e das 
violetas, nos arredores de Roma, era bastante desenvolvida 
e, sob o imperio, foi-se estendendo ainda mais a zona de 
irradiacao dos jardins que circundavam Roma. "Itaque sub 
nrbe colere hortos late expedit, sic violaria ac rosavia, item 
multa quae arks recipit, cum eadem in longinqao praedio, 
ubi non sit quo deferri possit venale, non expedit colere, 
diz Varrao, com prof undo criterio economico. (Assim perto 
da cidade convem cultivar as hortas, como as violetas e as 
rosas e muitas coisas que a cidade con some, enquanto nao 
convem cultiva-las em lugares longinquofs, onde nao ha 
meio de po-las a venda.) 

A cultivacao das fiores, para uso da cidade, foi levada, 
contudo, muito mais longe da Campania e de Pesto, como 
se fazia nos tempos de Varrao. Nos tempos de Seneca, as 
rosas, muito procuradas tambem no inverno, miportavam- 
se, sobre navios, desde o Egito, ou cultivavam-se, como os 
lirios, sob as vidracas. 

Os moveis da casa romana eram muito escassos, exce- 
?ao feita das salas de recepcao, que ficavam abertas todo o 
dia, desde as primeiras boras quando se realizava a visita 
dos clientes, ate a noite, quando chegava a bora das 
ceias. Nestas tomavam parte numerosos convidados, e pro- 
longavam-se ate alta noite. Aqui tambem os moveis nao 
eram muito numerosos, mas luxuosos e custosissimos: eram 
mesas recobertas com madeira de cedro, sobre pes de mar- 
fim; eram leitos incrustados de conchas, ou ricamente or- 
nados de ouro e de prata, cobertos de tapetes orientais: 
eram magnificos vasos de Corinto, casticais de Egina, apa- 
radores guarnecidos de ricas baixelas de prata antiga, es- 
tatuas e pinturas de artistas celebres. 

O gosto pelas baixelas de prata tornou-se em Roma uma 
verdadeira paixao desde o segundo seculo antes de Cristo. 
Ja L. Crasso, consul no ano 95, possuia vasos que custavam 
6.000 sestercios por libra, isto e, o preco de fabricacao era 
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dezoito vezes superior ao do metal. Mas as obras que eram 
realmente trabalhos de grandes artistas, pagavam-se muito 
mais caras. Ha exemplos de tapetes de Babilonia, para co- 
brir os leitos sobre os quais se deitavam para comer, que 
foram vendidos por 800.000 sestercios, desde o segundo se- 
culo da era antiga. 

A mania, porem, que chegou ate tocar as raias da lou- 
cura, foi a das mesas de cedro, que as mulheres lancavam 
em rosto dos maridos, quando estes Ihes exprobavam as lou- 
curas pelas perolas. Pequenas mesas elegantemente salpi- 
cadas de diversas cores, cortadas sobre o tronco dessa ar- 
vore, que cresce na serra de Atlas, pagavam-se a pregos fan- 
tasticos, porque o tronco dessa arvore dificilmente chega a 
grossura desejada, que era mais ou menos de quatro pes de 
diametro. 

O uso de baixelas de ouro foi sempre rarissimo em Ro- 
ma, onde ao contrario fazia-se grande uso da prata; e isto 
mesmo so no ultimo seculo da Republica, ou pouco antes. 
Nos tempos antigos a baixela de prata era tao rara, que os 
embaixadores de Cartago, tendo sido convidados a jantar 
repetidas vezes, mas em casas diversas, encontraram sem- 
pre a mesma baixela. As numerosas conquistas e conse- 
quentes anexacoes territorials generalizaram o uso da prata 
nos services de mesa. Completou o uso, a conquista da Es- 
panha com as suas minas de prata, nas quais, no dizer de 
Polibio, trabalhavam 40.000 homens, e davam um produto 
de 25.000 dracmas por dia, 25 contos de reis, mais ou menos. 

Nos ultimos tempos da Republica e sob o Imperio, o 
uso da prata generalizou-se tambem entre as classes popula- 
res, medias e ate inferiores. Havia soldados com o copo da 
espada e o cinturao guarnecidos de prata, mulheres do povo 
que traziam nos pes compedes, aneis de prata, e mesmo es- 
cravos que possuiam espelhos de prata. 

Os escravos tambem eram objeto de luxo em Roma. 
£ste uso come^ou depois da tomada de Cartago e de Corinto, 
quando foram transportados para Roma, juntamente com 
grandes riquezas, numerosos escravos, uma parte dos quais 
era destinada ao trabalho produtivo, em casa ou fora dela. 
Outros destinavam-se aos services domesticos, mesmo os 
mais insignificantes, como tambem, tratando-se de escravos 
cultos, a funcoes intelectuais, superiores as vezes as de que 
era capaz o senhor. Assim, nao somente escreviam o que 
o dono Ihes ditava, e faziam por ele a leitura. mas, muitas 
vezes, o auxiliavam nos sens trabalhos, fazendo pesquisas 
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indispensaveis para o preparo dos trabalhos, como aconteceu 
com Plinio, o Velho, que se serviu de um escravo para a 
maior parte das pesquisas e do preparo de sua Historia 
Natural. 

fiste uso, louvavel em homens como Plinio, chegou ate o 
exagero, ate o ridiculo em outros, sobretudo naqueles ener- 
vados, naqueles decaidos, que nao tinham mais energia e 
vontade propria e tudo faziam por intermedio dos escravos. 
Havia, assim, escravos encarregados de lembrar os nomes dos 
clientes e partidarios dos seus donos; e pessoas que se fa- 
ziam a escravos lembrar-lhes a bora do banho, ou de sentar- 
se a mesa, Sao pessoas, diz Seneca, enervadas de tal modo, 
que para eles seria esforco demasiado perguntar a si mes- 
mos se estao com fome. 

Foi, assim, que nasceu em muitos a ideia de suprir, com 
instrucao dos escravos, a ignorancia propria. Seneca conta 
que um ricaco de seu conhecimento, querendo passar por 
culto, a-pesar-de ser completamente falho de instrucao e de 
memoria, mandou um dos seus escravos decorar Homero, 
outro Hesiodo, outros ainda, os poetas liricos, e quando ha- 
via algum festim, estes escravos eram obrigados a ficar atras 
dele e sugerir-lhe os versos que podia citar na conversacao. 
Cada um destes sugeridores ganhava cem mil sestercios. Um 
dos parasitas, que vivia a custa desse individuo, um dia disse- 
Ihe: Si tivesses comprado outros tantos caixoes de livros, 
ter-te-iam custado mais barato. O mesmo farcante, um dia, 
desafiou o anfitriao para a luta, a-pesar-de ser este doente 
e fraquissimo: — Como posso lutar, perguntou-lhe o nosso 
homem, si tenho apenas um sopro de vida? — Nao digas 
isso, respondeu o farcista; esqueces que tens escravos fortes 
como gigantes? 

Os escravos de luxo propriamente ditos tinham por 
oficio nao somente servir os comensais a mesa, mas tambem 
diverti-los com motes e alegres discursos. Alem de copei 
ros, muitas vezes estes escravos, quapdo possuiam fartos c 
longos cabelcs, parece que serviam tambem de toalha de 
mao, pois, a acreditar no que diz Petronio, a moda era exa- 
tamente de enxugar as maos nos cabelos dos escravos. Ou- 
tros, sobretudo os de Alexandria, considerados como os mais 
espirituosos, eram adestrados para responder argutamente 
ao que se Ihe dizia, tendo com isso o privilegio de dirigir os 
seus sarcasmos nao so contra o dono, mas tambem contra os 
convidados, e tendo a oportunidade, assim de se desforra- 
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rem, a si e aos seus companheiros da infelicidade de sua 
situagao. 

As damas tambem tinham seus escravos de luxo; e este 
era, talvez, o lado mais deprimente dessa instituigao deshu- 
mana. Pobres criancinhas inocentes eram obrigadas a dan- 
sar nuas, enfeitadas como os Amores, dando voltas em redor 
de suas senhoras, que gostavam imensamente da garrulice 
e das chilreadas dessas coitadinhas, que comecavam a vida 
servindo de passatempo e muitas vezes de alcoviteiros in- 
conscientes para essas mulheres enervadas e insaciaveis de 
emogoes violentas, essas mesmas mulheres que, no dia se- 
guinte, eram capazes de ir ao circo assistir a luta entre os 
pais de seus pequenos escravos e responder pollice verso 
as suplicas dos gladiadores caidos, que imploravam merce 
pela vida. 



XI - As Belas Artes 

Si todas as noticias dos tempos de Roma antiga se ti- 
vessem perdido — afirmou alguem — mas permanecessem 
as grandes ruinas das suas construcoes, espalhadas por todos 
os cantos do mundo romano, e bem assim os inumeros res- 
tos das suas obras de arte, tirades dos escombros e das ca- 
madas que os cobriam, eles seriam suficientes para teste- 
munhar o alto grau de civilizagao que percceu juntamente 
com os dominadores do mundo. Si se teutasse recompor, 
com esses destrogos de obras de arte de toda a especie, a 
imagem da profusao e da prodigiosa variedade de ornamen- 
tos artisticos, em virtude dos quais brilhavam os edificios e 
as moradias tao numerosas e tao ricas do imperio romano, 
como pareceriam pobres e mesquinhas as nossas modernas 
tentativas de embelezar e enobrecer a nossa vida publica e 
particular mediante os ornamentos artisticos! 

Ja tive ocasiao, no curso destas palestras, de mencionar 
a grandiosidade dos palacios e dos monumentos romanos, 
sob o ponto de vista arquitetonico. fisse gosto pelas cons- 
trucoes, porem, nao se limitava a Urbs, mas extendia-se a 
toda a Italia, e em seguida a todo o mundo romano, nao so 
oriental, como a Grecia, a Asia e o Egito, paises ja ricos de 
arte e que nisso foram mestres de Roma, mas aos proprios 
paises ocidentais, onde a arte era quasi desconhecida na 
epoca da conquista. A Franca, especialmente a parte me- 
ridional, cujo nome lembra ainda a dominacao de Roma, a 
Espanha, Portugal, as regioes iliricas e danubianas, ate a lon- 
ginqua Rumania, com a Africa setentrional, estao cheias de 
vestigios de monumentos artisticos, para provar o interesse 
que Roma tinha pelas artes, e para sua capacidade de des- 
perta-lo igualmente nos paises novos conquistados, que, sob 
o impulso da Metropole, procuravam imita-la tambem no 
progresso artistico. As cidades das provincias, de fato, cui- 
davam das construcoes municipais, tendo para isso comis- 
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sarios especiais, nomeados para esse fim, chamados de cura- 
tores operum, cujo encargo era 'tratar destes trabalhos de 
embelezamento. Plutarco diz a este respeito que "quando 
as cidades abriam concurso para a edificacao de um tem- 
plo ou para a ere^ao de um monumento, ouviam os artistas 
que vinham fazer as suas propostas, examinavam os proje- 
tos e os orcamentos, e depois escolhiam o que prometia aca- 
bar a obra no mais breve tempo, do modo mais perfeito e 
com a menor despesa". Fato que prova como a paixao da 
arte arquitetonica estava difundida em todas as cidades do 
imperio. 

Roma, porem, a todas sobreexcedia. Em parte ab 
guma se via edificio piiblico de alguma importancia, cujos 
adornos nao oferecessem grande emprego de trabalho de 
escultura em pedra, ao qual se juntava, conforme o caso, o 
trabalho, do estucador, do cinzelador, do escultor em ma- 
deira, do fundidor, do pintor e do mosaicista. Estatuas, iso- 
iadas ou em grupo, enchiam o frontispicio ate o telhado, os 
nichos, os intersticios das colunas, e as traves que sustenta- 
vam as escadarias dos templos e dos teatros, — como o de 
Scauro, no qual nao havia menos de tres mil estatuas de 
bronze — dos anfiteatros, das basilicas e das termas. Os arcos 
de triunfo, sobretudo, eram geralraente coroados de estatuas 
equestres, de trofeus, de quadrigas e de carros a seis cava- 
los, guiados pela deusa Yitoria. Relevos e medalhoes orna- 
vam os frisos, relevos e pinturas cobriam as almofadas; as 
abobadas e os forros resplandeciam de pinturas a cores vi- 
vazes; todas as pecas arquitetonicas eram cobertas de orna- 
mentos plasticos, que a arte espalhava1 a mao cheia. 

Nas pracas publicas de Roma e das outras cidades nao 
fallavam ornamentos plasticos, geralmente estatuas. 0 
grande abastecimento que delas existia nas cidades da Gre- 
cia e da Asia, nao fora esgotado senao parcialmente; pela 
pilhagem sistematica de dois seculos de dominacao romana, 
para encher os foruns e os templos de Roma. Si pelo nu- 
mero das estatuas, nao eram as cidades comparaveis com as 
da Grecia, ja nos ultimos tempos da Republica, porem as 
cidades da Italia nao estavam pobres desses ornamentos. 
Foi, porem, somente na epoca de Augusto que o gosto pelo 
genero cresceu, embora o imperador, no dizer de Suetdnio, 
preferisse as raridades e os objetos antigos as estatuas e as 
pinturas: non tam statuamm tabularumque pictamm ornata, 
quam xistis et nemoribus excoluit rebusque vetustate ac 
raritate notabilibus. 
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A decora<jao Has construcoes particulares atraia, mais 
ainda que a dos edificios publicos, a atividade dos artistas, 
porque palacios e quintas nao eram considerados comple- 
tos sem grande numero de estatuas e de pinturas. fiste cos- 
tume, ja existente nos tempos da Republica, chegou a sua 
mais alta expressao sob o Imperio; de modo que Juvenal, 
falando de casas de campo e jardins particulares, chama-os 
de jardins de marmore, tao grande era o numero de esta- 
tuas. Marcial, num gracioso epigrama, descreve o jardim 
de Aruncio Stela, onde em redor de uma fonte se via um 
grupo de estatuas de marmore, representando ninfas e ou- 
tras divindades: 

Quid facit Alcides silva sacratus In ista? 
Tam vicina tibi cur tenet antra deus? 
Numquid Nympbarum notos observat amores, 
Tam multi pariter ne rapiantur Hylae? 

(Que faz o divino Hercules nesta floresta? Porque ocupar 
as proximas grutas? Observa talvez os conhecidos amores 
das Ninfas, afim de que nao sejam raptados esses nume- 
rosos Hilas?) Domicio Tulo tinha nos seus armazens um 
numero tal de obras de arte, que pode ornar, com inume- 
ras estatuas antigas, um grande parque, no mesmo dia em 
que o adquiriu. 

As obras de escultura, durante muito tempo, ate o fim 
da Republica, pode-se dizer, foram em Roma quasi que 
exclusivamente importadas da Grecia, devido aquele orgu- 
Ihoso sentimento romano que considerava indigna de um 
cidadao qualquer ocupacao que nao fosse o exercicio das 
armas e do dominio. Esta tendencia, ou melhor, este tem- 
peramento desse povo e expresso nos admiraveis versos de 
Virgilio, no Livro VI da Eneida: 

Excudent alii spirantia mollius aera. 
Credo equidem, vivos ducent de marmore vultus, 
Orabunt causas melius, caelique meatus 
Describent radio, et surgentia sidera dicent: 
Tu regere imperio populos, Romane, memento: 
Haec tibi erunt artes, pacisque imponere niorem. 
Parcere subiectis, et debellare superbos. 

(Outros trabalharao mais finamente os bronzes que pare- 
cem vivos, sei-o por certo, tirarao do marmore figuras vi- 
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vas, discutirao melhor as causas, descreverao com o com- 
passo os movimentos dos astros e predirao o seu levantar: 
tu, oh Romano, preocupa-te em governar os povos com o 
dominio: estas serao as tuas artes; ditar as condicoes de 
paz, perdoar aos vencidos, e exterminar os rebeldes). 

Isto nao significa que aos Romanes faltasse sentimento 
artistico, como alguns pretendem, entre os quais o proprio 
Momsen, tao avarento em conceder uma centelha de genio 
aos fundadores de uma civilizagao como foi a que impreg 
nou toda a Europa Ocidental, durante quasi vinte seculos, 
e que ainda hoje e parte relevantissima da civiliza^ao con- 
temporanea, Significa simplesmente que preocupado, ah- 
sorvido pelos cuidados de sua organizacao, o povo de Roma 
somente depois de ter providenciado a vida pratica, voltou 
a sua atencao para a vida do sentimento. Deve-se, porem, 
a este respeito, desfazer uma lenda, que infelizmente e 
aceita por muitos como verdade absoluta: isto e, que o povo 
latino fosse completamente destituido de sentimento artistico, 
e que a que se costuma chamar de arte romana, fosse exclu- 
sivamente arte grega. Que a arte grega, ja em pleno desen- 
volvimento quando a romana estava no seu inicio, tenha exer- 
cido sobre esta grande influencia, e ate sufocando, em parte, 
motives originais, nao ha diivida: isto acontece sempre quan- 
do se acham em contacto duas civilizacoes de graus difereu- 
tes. Mas que em Roma nao tenha havido arte antes da con- 
quista da Grecia, e que, depois dessa conquista, a arte em Ro- 
ma fosse exclusivamente grega, e erro gravissimo, que alguns 
escritores romanos concorreram em crear, sobretudo Cicero 
e Horacio, na sua desmedida admira^ao pela arte helenica. 
"A arte romana existia — diz um historiador da arte, o 
frances Beule — constituira-se, tinha carater proprio, ja 
emancipado do etrusco. e dera vida a obras de grande vulto, 
antes que a Grecia fosse submetida por Roma". 

Todos sabem do quinhao que os Etruscos tiveram na ori- 
gem e formacao de Roma, que, era parte, se pode conside- 
rar etrusca, pois alguns dos seus reis foram etruscos. Si nao 
houvesse outras provas. seria suficiente observar a afinidade 
da arte primitiva de Roma com a arte etrusca. E' verdade 
que alguns detratores do genio romano baseiam-se nesta afi- 
nidade para dizer que tambem a arte romana anterior a 
conquista grega era arte de importacao etrusca. Mas a in- 
fluencia etrusca desaparece com a epoca dos reis, isto e, 
no fim do seculo YI antes da nossa era, e Roma foi destruida 
pelos Gauleses um seculo e meio mais tarde. A reconstru- 
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?ao da cidade nao pode ter sido obra sinao dos Romanos, 
desde que, nesta epoca, havia desaparecido qualquer influen- 
cia etrusca, e desde que estava ainda muito longe a influen- 
cia grega. E os escritores latinos, calculam em mais de 
trinta os templos construidos em Roma anteriormente a con- 
quista grega, lembrando somente os que se relacionavam 
com datas memoraveis pelas vitorias conseguidas ou por 
outro acontecimento notavel, o que leva a conclusao de que 
o seu mimero total era muito maior. E todos esses templos 
estavam ornados de estatuas. Varrao fala em duas mil es- 
tatuas que se encontravam nos templos romanos. Outro 
fato decisivo. em meu modo de ver, e a hostilidade que en- 
controu a arte grega em Roma por parte dos conservadores. 
simbolizados em Catao. o Yelho, o qual, na arte e nos cos- 
tumes gregos, via um perigo para a arte e para os costumes 
romanos. 

Por este motivo nao estao com a verdade os que susten- 
tam ter a arte romana come^ado a manifestar-se somente no 
primeiro e no segundo seculo do Imperio. A arte romana, 
existente desde os primeiros tempos, foi durante alguns se- 
culos excedida pela arte helenica, devido nao so a superio- 
ridade desta, mas tambem a moda. Nunca, porem, deixou 
de existir, e o que, sob o Imperio, alguns historiadores cha- 
mam de primeiras manifestacoes, na realidade, sao uma re- 
nascenga, uma desforra da arte nacional contra a que Ihe 
usurpara o lugar. 

Deste fato, todos os grandes monumentos de Roma im- 
perial ressentem-se do genial e harmonioso temperamento da 
arte etrusca enlagada com a grega, atraves da serenidade e 
da forca propria do Romano. Na arquitetura, por exem- 
plo, as ordens sao tres, como na Grecia: dorica, jonica e 
corintia. Mas com quanta modificacao e adapta^ao ao gS- 
nio do povo! O que na Grecia era inspiracao exclusiva do 
genio, em Roma torna-se formula cieutifica e geometric.a, 
respondendo tanto ao sentimento artistico quanto a sua apli- 
cagao pratica; o que e mais uma nota particular do solene 
e do grandioso que os Romanos punham em todas as suas 
manifestacoes. Esta caracteristica de grandiosidade simples 
e singela da arquitetura romana manifesta-se sobretudo nos 
edificios publicos, nos quais, levando em conta o uso a que 
se destinavam, a arte e a ciencia auxiliam-se reciprocamente, 
e o element© romano predomina em toda a sua pujan^a. 
Desta caracteristica conservam-se provas nos restos das Ter- 
mas, dos Teatros, dos Anfiteatros, dos Arcos de Triunfo, e 
das magnificas colunas comemorativas, das quais o tipo mais 
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perfeito e a coluna Trajana, que Viollet Le-Duc, nos sens 
Entretiens sur 1'architecture, chamava romanamente de mo- 
numento Senatus Consulto. 

As modifica^oes e as adaptacoes ao solo e ao carater do 
povo, introduzidas em Roma nas ordens arquitetonicas, pre- 
cisariam nao de uma breve palestra, mas de um curso com- 
plete. Os templos, as basilicas, os palacios e as casas parti- 
culares, os sepulcros, as termas, todos os edificios imperiais 
ressentem-se deste espirito nacional, introduzido pelos Ro- 
manos na arte de construir. Limitar-me-ei, entretanto, a 
lembrar alguns destes monumentos que ainda hoje desper- 
tam a admiragao de todos os visitadores da Cidade Eterna. 

0 Panteon, entre os mais antigos, e o monumento em 
que o principio da grandiosidade junto com o da simplici- 
dade se explica em todas as suas partes. Uma ciipula de 43 
metres e 40 centimetros de diametro, igual este a altura do 
edificio, e algo de extraordinario tambem para os Romanos, 
na sua concepcao harmonica, e que. sera ser colossal, da ao 
edificio algo de esteticamente grandiose e solene. 0 inte- 
rior do templo, que os Romanos modernos chamam de 
Rotonda, pela sua forma circular, e animado por oito gran- 
des vaos, um dos quais e a entrada. Diante de cada vao, 
levantam-se colunas de ordem corintia, sustentando uma 
grande cornija, sobre a qual se apoia um atico interrom- 
pido pelos arcos de nichos com pilares corintios. Sobre o 
friso deste atico, levanta-se a cupula de forma semiesferica, 
descoberta na parte superior, com um diametro de oito 
metros de abertura. O portico ou pronau, prostilo octostilo 
e formado por oito colunas, que sustentam uma arquitrave 
com enfeites e frontispicio retangular. Oito colunas inter- 
nas dividem o portico em tres naves, correspondentes a cor- 
da dos arcos internos. O conjunto e de uma simplicidade 
e de uma solenidade, que nao foram ultrapassadas e quo 
nao podem sofrer qualquer modificacao, sem perder a be- 
leza e a grandiosidade. Houve, de fato, um arquiteto do 
seculo XVII, um grande artista, alias, Bernini, que, na in- 
tencao de torna-lo mais grandiose, quis acrescentar-lhe duas 
torrq/s laterais, no pronau, segundo o estilo seiscentista. O 
povo romano, porem, na sua argucia, batizou-as imediata- 
mente como "orelhas de burro", e as torres foram demoli- 
das pela reprovacao do sentimento popular, fiste monu- 
mento, o mais completo que sobrevive da antiguidade, e 
obra genuinamente romana, sendo seu autor o arquiteto 
Valerio de Ostia, que o acabou no ano 25 antes de Cristo 
isto e, cinco anos depois da batalha de Acio. 
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Enquanto teatro e circo pouco se diferenciam dos cor- 
respondentes edificios gx-egos, genuinamente romano e o 
anfiteatro. Tipo deste genero e o Coliseu, nome com que 
modernamente e desigixado o Anfiteatro Flavio, do qual 
infelizmente se conserva somente uma parte, a maior, e 
suficiente para dar uma Ideia completa desta especie de 
edificios. A sua mutilaqao uao e devida as invasoes bar- 
baricas, como se deu com muitos outros edificios, nem as 
injurias do tempo; mas sim ao fato de urn pontifice da casa 
Barberini ter aproveitado o material para construir o pala- 
cio esteticamente horrivel da Dataria. A voz do povo, nes- 
te caso tambem, representada pela estatua mutila de Pas- 
quino, fez ouvir a sua reprovacao com este trocadilho: Quod 
uon fecerunt Barbari, fecerunt Barberini (o que nao fizeram 
os Barbaros, fizeram-no os Barberini). Apesar da inquali- 
ficavel obra de desfrui^ao, o Coliseu apresenta-se ainda em 
toda a sUa grandiosidade; pois o material tirado dai, e que 
serviu para construir um dos mais massicos edificios de 
Boma, nao representa senao uma minima parte, tendo ficado 
o restante de pe. Nele cabiam 87 mil espectadores, como- 
damente senfados. 

A escultura romana primitiva manteve-se inalterada, 
enquanto permaneceram os antigos costumes republicanos, 
limitando-se a reproduzir as imagens dos antepassados, dos 
numes e dos herois, que se conservavam nos fablina, gale- 
rias com nichos. Era uma arte severa, rigida, conx carater 
um tanto primitivo, que ficou mais ou menos igual, ate o 
seculo IV a. C. Durante este seculo, teve inicio uxxx pe- 
riodo de transformacao, devido ao impulso que llxe deram 
os poderes publxcos, ornando os edificios oficiais com as 
estatuas dos principais varoes da historia romana. 

Depois da conquista da Grecia (a. 146 a. C.), as obras 
artisticas, fruto da pilhagem, traxxsportadas para Roma, nao 
encontraram acollxida entre o povo, e foi precise bastante 
tempo, antes que a arte grega triuxxfasse sobre a antiga arte 
tradicional. Nisto tiveram graxxde parte os artistas gregos, 
levados como escravos, a principio, e, mais tarde, clxama- 
dos a Roma exclusivamente para ax exercerem a sxxa arte, 
a qual, no fim da Republica e no comeco do Imperio, gran- 
geou graxxde aceitacao, sobrepujando a dos nativos. Em 
breve, porenx, como acoxxtecera com a arquitetura, a escul- 
tura grega taxxxbem se modificoxx sob a iixfluencia do xneio, 
nacionalizou-se, tornou-se mais nxassica, mais robusta e pro- 
pria da gente roxxxana; de modo que, nos tempos de Trajano, 
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ja voltara a tradicao nacional, acrescida, porem, da tecnica 
e da genialidade grega. 

Desfa arte, nacionalizada sobre fundo grego, os mais im- 
portantes specimens que sobrevivem sao, alem dos numero- 
sos retratos, os baixos-relevos da coluna Trajana e os do arco 
de Tito. 

A coluna Trajana e circundada por uma faixa espiral, 
na qual e representada a historia da guerra dacica em nu- 
merosos episodios, que a tornam sobremaneira importante, 
seja pela arte como pela historia. Estao ali reproduzidos 
os usos de guerra daquele tempo, as maquinas, as armas, as 
roupas dos Romanos e das gentes danubianas, os navios, as 
embaixadas, as carnificinas, os incendios, as fugas, as capi- 
tulacoes. A representa^ao cometja pela passagem do Danu- 
bio sobre uma ponte de barcas, e, atraves de episodios sem 
numero, acaba com um quadro desolador, a rendicao dos 
vencidos. Homens, mulheres, levando consigo os poucos res- 
tos da antiga fortuna, andam por grupos, empurrando diante 
de si o pobre rebanho, carregando nos brakes as crian^as e 
nas costas os velhos incapazes de se sustentar. Dois daque- 
les infelizes voltam-se atras, dando o ultimo adeus a querida 
terra natal. 

festes episodios, que se sucedem na ordem cronologica, 
sao representados com desenvoltura, verdade e profundo 
sentiment© de arte. A obra do artista, que nos coloca diante 
dos olhos, mediante imagens sensiveis, aquela guerra longa e 
penosissima, e mais eloquente que a do historiador; exalta- 
nos com as vitorias, desperta o nosso horror com os atos 
deshumanos, que sao a consequencia inevitavel da guerra, 
que transforma o homem numa fera; entristece-nos com a 
lembranca de uma patria valorosamente defendida e per- 
dida; comove-nos com as tristes cenas das mulheres, das 
criancas dos vencidos, que pedem misericordia aos pes dos 
triunfadores. Sem idealismos preconcebidos, sem retorica 
de formas e exquisitices de estilo, achamos nestes baixo- 
relevos toda a poesia da historia na realidade nua dos acon- 
tecimentos. Notavel, sob o ponto de vista artistic©, e o rea- 
lismo que domina toda a composicao, do primeiro ao ultimo 
episodic, e que constitue o carater que distingue a arte ro- 
mana da arte grega. A arte grega era mais individualista, 
evitando o fundo historico, para dar maior relevo as figuras, 
colocadas geralmente sobre dois pianos. A romana foge 
deste convencionalismo cenico e preocupa-se mais com a 
perspectiva e com os acessorios historicos necessaries para a 
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justa compreensao do fato representado, dando vida, deste 
modo, a uma arte independente, caracteristica, que se des- 
taca completamente dos modelos gregos. 

Aproxima-se da escultura a glitica, gravacao sobre pedras 
preciosas, artes de que 3s Romanes gostaram bastante e da 
qual tiveram alguns cultores, apesar da maioria ser repre- 
sentada por Gregos. Nomes romanos que se distinguiram, 
nesta arte, foram Gneo, Saturnino, film e outros. Trabalhos 
que com certeza, pelo seu estilo, foram obras de Romanos, 
sao a Joia augustea, de Viena, representando o triunfo de 
Augusto; a do gabinete de Holanda, em que e representado 
o triunfo de Claudio, diyinizado sob a forma de Jupiter, ten- 
do ao seu lado Messalina, Otavia e Britanico; a terceira e a 
do gabinete de Paris, que representa a apoteose de Augusto 
s6bre o Pegaso, sendo o imperador recebido no Olimpo pe- 
los seus antepassados, juntamente com toda a sua familia. 

Estendendo-se e popularizando-se o gosto pela arte, esta 
perdeu muito de sua perfeicao, para se tornar comercial, e 
a producao de estatuas e estatuetas, sobretudo de motives 
religiosos, fez-se em serie, dir-se-ia modernamente, de modo 
que havia armazens cheios destas obras de arte inferior, 
prontas para serem vendidas nos mercados de Roma. A 
maior parte desta producao vinha da Grecia e da Asia Me- 
nor. Apolonio de Tiana, falando das suas longas viagens, 
conta ter visto no porto do Pireu um navio, carregado com- 
pletamente de estatuas de deuses de toda a especie, desti- 
nadas ao comercio. Deste genero deviam ser as estatuas 
que se encontram ainda numerosas com a inscri^ao D. M. 
(das manibus), existentes em muitos sepulcros, e de um 
feitio muito mediocre. Existiam provavelmente grandes la- 
boratorios, como existem ainda hoje em algumas cidades 
marmiferas, em Carrara, por exemplo, onde trabalhavam 
por conta de um empreiteiro, numerosos escultores, que 
produziam sob encomenda. ou mais frequentemente para 
abastecer o mercado. Formavam-se deste modo familias 
que tradicionalmente, durante geracoes e geracoes se dedi- 
cavam a arte, como prova e sequencia de nomes que se repe- 
tem por diversas geracoes, que assinam obras de arte es- 
cultural. 

Uma vez posta neste caminho, a arte se ia rapidamente 
industrializando e o artista transformava-se em simples arte- 
sao, operario, quasi, do marmore e do bronze. Deste modo, 
a construQao e a execu^ao de obras de arte, especialmente 
daquelas que exigiam grandes meios, eram geralmente con- 
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fiadas a empreiteiros-artistas, que, alem da obra propria, se 
♦jerviam de numerosos auxiliares. Segundo Plutarco, ja 
mencionado, abriam-se concursos e encarregava-se da obra 
o artista que prometia melhor execu^ao, pela menor des- 
pesa. A mocao de Cicero para levantar uma estatua a 
Sulpicio Rufo, propunha que os consules encarregassem os 
questores de estabelecer um acordo para a execu§ao do pe- 
destal e da estatua, pagando ao redemptor (empreiteiro) a 
quantia estabelecida. 

O erande desenvolvimento de niecanizacao da arte, co- 
mo a sua exploracao em grandes laboratories, onde o em- 
preiteiro reunia os artistas, deu origem a uma especie de 
divisao do trabalho, da qual se descobriram numerosos in- 
dicios. Havia operarios especializados na producao de ge- 
nios, como havia casas especiais para a constru^ao de mo- 
numentos tumulares. Mas ia-se muito alem, nesta divisao, 
pois subdividiam-se tambem as diversas partes do corpo 
humano, e na sua fatura cada operario se especializava 
Assim sabemos que havia artistas que nao faziam senao 
olhos (fabri ocularii), preparados com materia de cor cor- 
respondente a dos olhos do individuo representado. Ford, 
como se ve, teve precursores, ha dois mil anos. Nao cons- 
ta, porem, tenha havido, tambem naquele tempo, economis- 
tas que levantassem o seu protesto contra esta forma de 
trabalho, em serie. causa de tantas degeneracjoes fisiologi- 
caJ» e inteletuais. Com certeza nao houve, porque a maior 
parte destes trabalhos era executada nao por trabalhadores 
Hvres, mas sim por escravos, e, como se sabe, os escravos 
em Roma nao eram pessoas, mas coisas. 

Como sabemos, os Romanes, si gostavam da arte, nao 
tinham grande apre^o pelos artistas, especialmente os es- 
eultores, devido ao trabalho manual, que a sua arte reque- 
ria. O suave Virgilio, nos versos que acima reproduzimos, 
exprime bem o desdem que os Romanos nutriam pelos ar- 
tistas: Excudent alii spirantia motlius aera (...Facam ou- 
tros estatuas que parecem vivas... tu, oh Romano, pensa 
cm governar os povos). Esta falta de aprego, que vinha 
desde a antiguidade, nao desapareceu com o Imperio, quan- 
do o amor pelas artes se generalizou. Seneca, que nas artes 
figurativas nao via senao obras de luxo, e que nao Ihes que- 
ria conceder um lugar entre os estudos que, como a grama- 
tica, a musica, a geometria, a astronomia, aperfeicoam e 
moralizam o espirito da mocidade, considerava o artista 
como um simples operario. Fato em que Latancio notava 
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uma contradi^ao e a registrava em nota humonstica: Esta 
gente —. dizia — adora os idolos, mas despresa quern os 
fabrica.) 

Foi devido a este conceilo que a arte plastica continuou, 
tambem sob o Imperio, de preferencia nas maos dos Gregos. 
0 caso passou-se diversameute em relacao a pintura. Em 
virtude da antiga tradicao, que os Italicos tinham, de cobrir 
as paredes de estuque, chegaram muito cedo a adquirir uma 
certa habilidade na arte da pintura mural, dedicando-se a 
representacao de assuntos mitologicos e historicos. Nao era 
portanto, desde os tempos antigos, considerado coisa depn- 
mente para um Romano exercer a pintura. Gonta-se que 
no ano 304 a. C., um Fabio de familia patricia, ornou o tem- 
plo da deusa da Saude, com uma serie de piuturas, as quais, 
Denis de Alicarnasso fez grandes elogios; os quais confer!- 
ram ao seu autor tanta fama, que o sobrenome de Pictor fi- 
cou hereditario na familia dos Fabios. Continuou, porisso, a 
pintura ser bastante considerada no mundo romano. tendo 
numerosos cultores na classe aristocratica, ate entre os im- 
peradores; porque, alem de Nero, Adriano e o proprio Marco 
Aurelio se deleitavam em pintar. A respeito de Adriano 
conta-se uma anedota bastante curiosa. Sendo pintor muito 
mediocre e vangloriando-se um dia dos seus quadros de na- 
tureza morta diante de Apolodoro, este cancado de ouvi-lo, 
perdeu a paciencia, e com liberdade concedida somente a 
um artista, rebateu-lhe: vai pintar aboboras, que, em nos- 
sos dias, significaria: vai plantar batatas, 

A pintura teve cultoras tambem entre o sexo feminine; 
pelo menos nomes de pinloras enconfram-se frequentemente 
assinando pinturas antigas. Si devemos acreditar no que diz 
S. Justino, havia tambem mulheres que exerciam a escul- 
tura. file acusa de elemento de corrupcao o que se via nos 
laboratorios, onde se esculpiam os idolos e se corrompiam as 
escravas, que nessas oficinas trafralhavam. E' possivel, en- 
tretanto, que, em vez de mulheres que esculpiam, o santo 
falasse das mulheres que serviam de modelo, cujas rela?6es 
com os artistas o escandalizavam. 

Entre os pintores romanos mais apreciados, lembra-se 
Tiidio, que viveu no tempo de Augusto, e pintou paisagens, 
vistas campestres, marinhas, tudo vivificado com figuras ca- 
racteristicas e bem movimentadas. Numerosos foram os pin- 
tores que trabalharam na Domus aurea. de Nero, entre estes, 
Fabulo Amulio e o veneto Turpilio. fistes pintores sao lem- 
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brados entre os de importancia excepcional, sobretudo pelo 
espirito romano que transpira das suas obras. 

Duas palavras ainda a respeito da musica, arte que em 
Roma teve tambem muitos cultores. Como para a pintura 
e as outras artes, aqui tambem e preciso comegar desfazendo 
urn erro, que corre entre muita gente, devido aquele espirito 
que manifesfaram certos detratores incansaveis do nome ro- 
mano, ao qual negaram todas as qualidades. que nao fossem 
as da guerra e da organiza^ao social. 

Os Romanos, antes da conquista da Grecla, — dizem — 
nao tiveram musica, porque nao se pode chamar de musica 
aos instrumentos primitivoa e as melodias muito simples, 
que foram vencidas pela arte grega. Nao. Desde a Etrii- 
ria ate a Sicilia, bavia musica, e musica original, correspon- 
dente as condigoes do lugar e i natureza do povo, essencial 
mente religiosa e agricola. Os cantos dos irmaos Saliares 
e dos Arvales, os subulones, ja conhecidos na epoca dos reis 
e existentes, ainda nos tempos de Ovidio, os cantos fiinebres, 
naeniae, para cujo acompanhamento havia instrumentos ea- 
peciais, as tibiae funeres, os cantos dos camponeses lembra- 
dos ainda pelos poetas dos tempos de Augusto, os ritmos pir- 
ricos das dansas que se perpetuaram, como a siciliana; os 
instrumentos musicais, que se encontram pintados ou escul- 
pidos nos vasos e nos monumentos antigos, a comecar do 
tempo dos Etruscos, as flautas duplas para as notas altas e 
as graves {tibiis imparibus dextris et sinistris), constando da 
uniao da tibia lidia com a frigia, como diz Horacio; Lydis 
remixto carmine tibiis, a fistula dos poetas bucolicos, o ntri- 
cularium (a moderna "zampogna dos povos do Abruzo); a 
grande paixao para o teatro, sempre acompanhado pela mu- 
sica, que se acha entre o povo primitive de Roma, provam 
exuberantemente a existencia de uma mAsica originaria entre 
os povos latinos. Yeiu, mais tarde, a musica grega, ja for- 
mada, sobrepor-se a arte nacional; como o verso helenico 
suplantou o verso saturnio. Isto nao significa, porem, que o 
povo romano nao tivesse uma propria sensibilidade artistica; 
porque ele tambem a musica recebida pela Grecia, imprimiu 
um carater nacional, como fizera com todas as outras artes. 

Alem do teatro, que, como disse, era sempre acompa- 
nhado pela musica, a Urica era feita para o canto com acom- 
panhamento de instrumentos, especialmente da lira. Hora- 
cio escrevia para esse fim, isto e, para os seus versos serem 
cantados com acompanhamento de lira: Verba loquor so- 
cianda chordis, canta, na Ode XI do Livro IV das Odes (as 
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palavras que eu canto, para serem casadas com as cordas 
(da lira). Ja lembrei numa precedente palestra os louvores 
que Plinio faz a sua esposa, que Ihe cantava os versos sobre 
motives nao ensinados por mestres, mas inspirados unica- 
mente pelo amor. Os versos de Virgilio, como afirma o gra- 
matico Donato, eram vendidos no teatro antes de comegar o 
espetaculo, como se faz atualmente com os libretos da opera, 
que se vai executar. 

Nao havia solenidade, ou mesmo reuniao de alguma im- 
portancia, sem musica. Aulo Gelio descreve um banquete 
oferecido numa casa pouco afastada de Roma, por um indivi- 
duo rico. muito amante da musica, alegrado por coros mag- 
nificos, compostos de mocos e mocas que se acompanhavam 
com a citara. cantando poesias gregas e latinas com suave 
cxpressao. 0 uso da musica nos banquetes, nesta epoca, 
tornou-se tao comum e tao insistente, que acabou virando 
uma praga pior que a dos discursos que atualmente atormen- 
ta os comensais depois de um almoco ou de um jantar. Clau- 
diano, por isso, elogia um banquete, em que "Nullo citha- 
rae convivia cantu — Non pueris lascivia sonant"; e Marcial, 
a quem Ihe pergunta qual e o melhor banquete, responde: 
In quo choraules non erit (aquele em que nao havera mu- 
sica). 

Uma disfinQao prdpria dos tempos modernos e que os 
antigos nao conheciam, e a que existe entre musica sagrada 
e musica profana. A antiguidade nao fez nisso nenhuma 
distincao, devido a que os espetaculos faziam parte do cul- 
to e, muitas vezes, davam-se espetaculos publicos para 
honrar grandes mortos. Isto, alias, existe ainda hoje, e na 
propria Roma ha musica que dificilmente se pode distin- 
"uir, dizendo, si sagrada ou profana. Em Napoles essa 
distingao e de todo impossivel, e em certas provincias da Es- 
panha meridional, sobretudo na Andalusia, ha solenidades 
•'eligiosas que comecam com grande compuncao, e que num 
crescendo de entusiasmo se transforma em verdadeiro fre- 
nesi e acabam em dansa. 

Ja nos ultimos tempos da Repiiblica. o gosto musical 
afinara-se, ao ponto de a arte do canto se tornar de execugao 
dificil diante do publico romano, que gritava e protestava 
contra os atores e cantores mediocres ou deficientes. Cicero 
diz que esse publico exercia uma critica rigorosissima, nao 
deixando passar a minima falha, protestando e interrom- 
pendo ate o espetaculo. 

Quanto ao estudo da musica, parece que os metodos nao 
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eram muito diversos dos de hoje. Entre os exercicios pre- 
paratorios, longos e pesados, pelos quais se chegava a per- 
fei^ao, figurava sobretudo o solfejo, consistente na vocaii- 
zagao das notas, que iam das mais profundas as mais altas, 
o que Quintiliano chamava de praeparare ab imis sonis vo- 
cem ad summos (preparar, educar a voz a passar dos sons 
mais baixos aos mais altos). Alem disso, os artistas de 
canto, para conservar a voz, eram obrigados a ter um me- 
todo de vida rigorosissimo, cheio de privagoes, mas consb 
derado favoravel para fortificar a voz, abstinham-se de to- 
das as comidas e bebidas, que a ciencia ou a supersticao jul- 
gavam prejudiciais as cordas vocalicas, evitavam o sol, o 
v ento, as cerracoes, mantinham um lengo diante da boca, 
quando falavam em lugares descobertos e submetiam-se a 
mil outros sacrificios. 

Em compensa^ao, eram pagos regiamente, e honrados 
ate com estatuas, ainda em vida, como se fazia com os gran- 
des varoes. Alguns deles, os grandes "virtuosi", recebiam 
quantias fabulosas, correspondentes a centenas de contos da 
moeda atual, por espetaculo. Marcial, que apesar da poe- 
sia, vivia sempre em grandes aperturas, fala com sentimen- 
to de inveja destes musicistas, e nura epigrama, escrito eru 
Imola, para onde se transportara, durante algum tempo 
afim de descancar da penosa vida de cliente, diz, en- 
viando o seu livro para Roma: — "Aqueles que te pergun- 
larem quando eu voltarei, responde: Pbeta exierat: ueniet 
cuffTcitharoedus erft; (saiu poeta: voltara quando for cita- 
redo). Avisa ads poetds,lIue pretendem fazer da poesia uma 
profissad e pedir-lhe os meios de viver: carmina non danl 
panem; (a poesia nao da pao). 

Entre as mocas dava-se ainda mais importancia a cul- 
tura musical, do que entre os mogos. Musicistas celebres 
como Demetrio e Tigelio passavam o dia ensinando mii- 
sica as mocas das familias ricas, como diz Horacio sarcas- 
ticamente, na Satira decima do livro primeiro: 

 Demetri, teque Tigelli 
Discipularum inter iubeo plorare cathedras. 

(oh Demetrio e tu, Tigelio, convido-vos a choramingar ao 
pe das poltronas das vossas discipulas.) 

Formava-se assim aquela cultura musical que constituia 
quasi o espirito nacional, pelo qual nao havia fun^ao e so- 
lenidade piiblica em que a musica nao fosse parte subs- 



tancial, como se deu quando da solenizagao dos ludi saecu- 
lares, as festas mais grandiosas e solenes celebradas duran- 
te o imperio de Augusto e por ele presididas, O ponto cen- 
tral, por assim dizer, destes festejos foi o hino de Horacio, 
o conhecido Carmen saeculare, cantado por 27 mocos e 27 
mo^as em honra de Febo e de Diana, para a exaltacao de 
Roma. Foi a palavra mais solene, a voz mais alada que 
sain de peitos romanos. difundindo-se no purissimo ceu do 
Lacio, em nome da latinidade e de Roma eterna, palavra, 
que ainda hoje, depois de vinte seculos, faz vibrar os nos- 
sos coraQoes: 

Alme sol, curru nitido diem qui 
Promis et eel as, aliusque et idem 
Nasceris, possis nihil urbe Roma 

Visere mains! 

(oh sol fecundador, que com o teu carro luminoso abres e 
fechas o dia, que nasces sempre novo e sempre identico, que 
nunca possas ver algo maior do que Roma!) 





XII - Do Circo ao Anfiteatro 

Em Roma, como na Grecia, como entre todos os povos, 
os espetaculos, desde os jogos, ludi, como os chamavam era 
latim, ate o teatro, tiveram origem essencialmente religiosa, 
e celebravam-se em honra das divindades, nas grandes so- 
lenidades. Com o tempo perderam este carater, e ja nos 
liltimos decenios da Repiiblica serviam aos que ambiciona- 
vam ser eleitos aos cargos piibiicos para captar o favor dos 
eleitores. Gaindo a democracia, os Imperadores serviam-se 
deles para distrair o povo e impedir-lhe que &e preocupasse 
com a administracao e com a politica. Diao Cassio conta, 
que tendo um dia August© censurado o pantomimo Pilade 
pela encarniQada hostilldade que este demonstrava contra 
um seu colega de oficio, Pilade, nao hesitou em responder- 
Ihe; — 13 de teu interesse, oh Cesar, que o povo se ocupe 
de nos." 

Os ludi, dizia eu, tiveram origem essencialmente reli- 
giosa. A tradi^ao, de fato, reproduzida por todos os anti- 
gos historiadores, conta que durante os jogos consuales ce- 
lebrados pelo proprio fundador da cidade, Romulo, em hon- 
ra do deus Conso, dos quais participaram numerosos habi- 
lantes dos arredores, os Romanes, aos quais faltavam mu- 
Iheres, roubaram as mocas dos Sabinas. A tradi<jao tam- 
bem atribue a Tarquinio Prisco o nweeirnento de ter aper- 
feicoado os ludi, de ter fundado o Circo Maximo, que foi o 
edificio mais antigo e mais importante, para os jogos pu- 
blicos em Roma, fiste carater antigo dos jogos romanos e 
atestado, alem da tradigao, pela forma arcaica, que alguns 
deles conservavam, e facilmente reconhecivel, apesar das 
transformacoes devidas ao tempo. Assim, no dia 25 de abril, 
quando o trigo comeca a espigar, os agricultores romanos 
para impedir que as messes fossem atacadas pela "ferru- 
gem", celebravam as festas chamadas de Rubigalia, em hon- 
ra do deus Ruhigus, divindade cuja invocacao livrava as sea- 
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ras da alforra. Durante o Imperio estas solcnidades mu- 
daram de nome, chamando-se de Floralia, mas conserva- 
ram as antigas formas e manifestacoes profanas de origem 
antiquissima. Aqueles, alias, destes ludi que tiveram ori- 
gem em tempos historicos, isto e, de cuja instituicao exisle 
lembranca, confirmam sempre esta nota religiosa. Os ludi 
Capitolini foram instituidos pelo Senado depois da expul- 
sao dos Gauleses, segundo Livio, porque Jupiter Optimus 
Maximus protegera, no perigo, o seu templo e a cidadela do 
povo romano (Capitolium); como os ludi Apolinares foram 
eelebrados pela primeira vez no ano 212 a. C. em seguida 
a descoberta e interpretacao de importantes livros augurais. 

Nos ultimos tempos da Republica e sob o Imperio, o 
Circo, durante o periodo dos jogos, tornava-se o centro da 
vida romana, onde se reuniam todas as classes de cidadaos, 
e onde, no entusiasmo que a dominava, a multidao se aban- 
donava a toda especie de manifestacoes, muitas das quais 
nao seriam permitidas em outros momentos, ouvindo-se 
tambem, as vezes, gritos subversivos, lancados por indivi- 
duos que aproveitavam da confusao para provocar desor- 
dens. Ai o povo podia ver de perto os imperadores, que 
frequentavam assiduamente os espetaculos na suntuosa tri- 
buna particular; dava palraas ou vaiava e escarnecia as 
personagens mais conhecidas da cidade, glorificava as mais 
famosas, como aconteceu, segundo Tacito, quando, recitan- 
do-se num teatro versos de Virgilio, e tendo naquele memen- 
to dado entrada no teatro o poeta, este foi recebido com fer- 
vorosos aplausos; ou recebia-os com o silencio, como fez com 
Julio Cesar, em sinal de protesto contra as suas tendencias 
ditatoriais. O circo, e mais tarde o anfiteatro, era, junta- 
mente com a assembleia e os comicios, um dos tres lugares 
onde o povo podia ainda manifestar a sua opiniao, diz 
Cicero. 

Nenhum motivo havera de admiracao, portanto, si, com 
o tempo, estes ludi, no circo e no anfiteatro, se tornaram 
sempre mais frequentes. durando diversos dias, como os de 
Venus, que se prolongavam do dia 20 ao dia 30 de julho. 
Um dos poucos calendarios superstites nos faz saber que dos 
365 dias do ano 176, quasi a metade, era dedicada aos jogos; 
e Santo Agostinho acrescenta que havia dias em que se 
davam simultaneamente espetaculo em diversos circos e 
anfiteatros. 

Os ludi mais famosos foram os do Circo Maximo, que 
se localizava no vale Murcia, entre o Palatino e o Aventino, 
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lugar em origem alagadico, atravessado por um riacho que 
ainda exists, a Marrana. Antes de exisfir o Circo, esta re- 
giao foi beneficiada com obras de drenagem, e cultivada, 
como o prova o fato de se encontrar ai o templo do deus 
Conso. Em redor da ara desse deus — que foi, ate uma 
epoca muito adiantada, venorada e incluida no recinlo do 
Circo — nos dias em que era ele festejado, o que acontecia 
fres vezes cada ano, reunia-se a mocidade romana para ho- 
menagear a divindade agreste com corridas de cavalos: e 
aquela planicie, que tinha algumas centenas de metres de 
extensao, ficou a disposi^ao dos mogos para essas corridas 
e outros exercicios ginasticos. Justamente uesse lugar a 
tradicao colocou o Rapto das Sabinas. "Romulo — diz Li- 
vio — preparou os jogos em honra de Netuno Equestre, 
cbamou-os de Consualia. e mandou que se anunciasse aos 
povos vizinhos um grande espetacuio... Quando chegou o 
momento estabelecido, e todos estavam absorvidos pela luta, 
foi dado o sinal de assalto e os mogos romanos atiraram-se 
sobre as mulheres sabinas e as raptaram, entre a confusao 
geral provocada por este fato,^ 

A tradiqao liviana tambem atribue a Tarquinio Frisco o 
primeiro tracado do Circo, com a designacao das reparticoes, 
onde senadores e cavalheiros podiam levantar tribunas du- 
rante o periodo dos espetaculos Livio fala de outras cons- 
tru^oes no vale do Circo, durante os seculos IV, III e II a. C. 
Somente no tempo de Julio Cesar, porem, encontra-se no- 
ticia de grandes trabalhos, que tornaram possivel o levanta- 
mento do edificio monumental. Suetonio, na vida de Cesar, 
fala destas obras, depois das quais — diz o mesmo autor — 
"a flor da mocidade romana guiou bigas e quadrigas, fez 
corridas dessultorias, (era este um jogo, pelo qual o cava- 
Iheiro pulava de um para outro cavalo enquanto estes cor- 
riam); e iniciaram-se os jogos troianos (tambem equestres) 
executados por dois esquadroes de mocos da maior e da 
menor nobreza", 

0 Circo Maximo foi destruido e reconstruido diversas 
vezes, conservando sempre, porem, a mesma figura. Tratava- 
se de um retangulo com 645 metros mais ou menos de com- 
primento e 124 de largura, no qual um dos lados breves era 
substituido por um semicirculo, enquanto o lado oposto, com 
uma curva menor. era ocupado pelos carceres, eocheiras 
onde se achavam os cavalos. Nas corridas comuns, as por- 
tas abriam-se, a um tempo, mediante um mecanismo espe- 
cial, os cavaleiros se lan^avam no circo correndo, em redor 
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de uma estacada de 200 metres, colocada no meio do pica- 
deiro no sentido do comprimento, cujas extremidades se di- 
ziam meta, junto das quais os corredores com os sens carros 
deviam passar o mais proximo possivel sem toca-las, porque 
em caso contrario seriam desqualificados e vaiados pelo pu- 
blico. Deste modo deviam dar sete voltas, 2.800 metros, 
mais ou menos, para chegar a calx, linha branca marcada 
com cal. O primeiro que ultrapassava esta linha era procla- 
mado vencedor. 

Consoante a descri^ao de Denis de Alicarnasso, os lados 
do Circo, excluido o dos carceres, eram ocupados por tres 
ordens de assentos. So a primeira ordem era de marmore, 
jendo os degraus superiores em madeira, compreendido ft 
v^gamento, pois faz-se men^ao de frequentes incendios e 
desmoronamentos. No imperio de Antonino Pio, um destes 
mfortunios custou a vida a mais de 1.100 espectadores; no 
de Diocleciano, segundo os sens biografos, num destes aci- 
dentes pereceram 13.000 vitimas. As tribunas do Grande 
Circo, nos tempos de Cesar, apresentavam um comprimento 
de 1.473 metros, com lugar para 150,000 espectadores sen- 
tados. O aumento da popula^ao e a paixao por estes espe- 
taculos determinaram construcoes sempre maiores. Depois 
do grande incendio que se deu no imperio de Nero, que teve 
inicio exatamente no Circo, esse imperador mandou encher 
o valo que corria em redor da velha construgao, aprovei- 
tando o espago para aumentar a lota^ao, chegando assim a 
conter 250.000 espectadores. No IV seculo da nossa era, os 
Jugares subiram a 385.000. 

As tribunas inferiores e mais proximas da lica eram re- 
servadas aos senadores, as do degrau imediatamente supe- 
rior aos cavalheiros; lodas as restantes eram destinadas ao 
povo em geral. Nao bavia lugares especiais para as senho- 
ras, como nos outros espeteculos, estando elas sentadas junto 
com os homens. 0 Imperador, com a sua familia, tinha um 
lugar especial perto dos senadores; ai achavam-se tambem os 
camarotes que alguns imperadores mandaram construir para 
seh uso. No melo do lado menor, entre os degraus, abria- 
se a Porta triunfal (porta pompae). Sobre a plataforma ou 
estacada, em redor da qual corriam os cavalos, havia alta- 
les, o de Jupiter, por exemplo, o da Grande Mae, e obeliscos. 

Mais do que a reconstrmjao material do Circo, 6 inte- 
ressante surpreender. penetrar o espirito do povo que ani- 
mava este grande edificio; come^ando pelos arredores, que 
eram povoados por inumeras pessoas de toda especie, que 
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faziam os seus neg6cios e exerciam as suas artes ou as suas 
fraudes. Mercadores ambulantes vendiam toda especie de 
comidas e bebidas em tavernas abertas nos flancos do edi- 
ficio, do lado exterior, ou ao aberto; dansarinos e dansari- 
nas representavam as suas far^as perante o public© mais 
vulgar e astrologos triviais e outros adivinhos prediziam a 
sorte, desde o tempo de finio. 

Plebeium in circo positum est in aggere fatum, 

como dizia Juvenal, adivinhavam o future calculando um 
pequeno montao de pedras; mocas de vida leviana dansa- 
vam segundo os costumes mais licenciosos, oferecendo de- 
gradante espetaculo, como diz o mesmo poeta: ad circum 
iussas prostare paellas. 

Nos dias de corrida, a multidao atropelava-se desde a 
madrugada para tomar os iugares melhores, e isso nao era 
sem perigos, como sempre acontece nesses momentos de 
lufa-lufa. Acrescente-se a isso o capricho ou a loucura Ue 
certos imperadores, que parece goslavam de atormentar o 
public©. Suetonio conta que Caligula, inquietado pela gri- 
taria dos que durante a noite procuravam arranjar bons iu- 
gares, mandou expulsa-los a golpe de cacete, e que, nesse 
tumulto, ficaram esmagados vinte cavalheiros e outras tantas 
matronas, alem de grande numero de populares. 

Para nao perder o lugar tao laboriosamente conquis- 
tado, quando o espetaculo durava todo o dia, os espectado- 
res levavam consigo o farnel necessario e comiam e bebiam 
all mesmo, sentados nos degraus. Quintiliano conta que, 
num dia de corridas, Augusto, tendo visto vim individuo que 
comia nao muito longe dele, e considerando isso como um in- 
sulto a sua dignidade, mandou redargui-lo, dizendo: — Eu, 
si quero jantar, vou para casa. Ao que o espectador pron- 
tamente rebateu: — Tu enim non times ne locum perdas 
(porque tu nao tens medo de perder o lugar). Quando os 
espetaculos duravam mais de um dia, o publico, pelo mes- 
mo motivo, dormia tambem no Circo. E os imperadores 
para satisfazer a esta paixao morbida, faziam distribuir 
entre a assistencia pao e toucinho. Donde a famosa frase 
de Juvenal: pattern et circenses, pao e jogos do Circo. Esta 
era a arte de governar. propria dos imperadores. 

Muitos dias antes do espetaculo, Roma inteira so fa- 
lava em cavalos e em aungas, fazendo prognosticos sobre 
o futuro resultado da lica. Luciano chama a esta paixao 
de louca mania pelos cavalos. Os nomes dos cavalos circu- 
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lavam pelas bocas de todos, a efigie deles era reproduzida 
nas medalhas comemorativas, nos monumentos funebres 
dos sens donos. Os melhores cavalos vinham das provin- 
cias, dedicando-se certas partes da Italia a industria da cria- 
cao de cavalos, indnstria bastante rendosa, por serem estes 
animais vendidos por precos elevadissimos, as vezes mesmo 
exorbitantes. Famosos entre todos, eram os cavalos da Si- 
cilia, na Italia; e os crescidos nas margens do Tejo e do 
Guadalquivir, no dizer de Simaco, que, para festejar a pre- 
tura do filho, fez grande encomenda destes animais. 

A idade propria para fazer correr os cavalos era a de 
ties anos segundo uns, segundo, outros. de cinco. Eram 
procuradissimos sobretudo os que ja haviam alcancado al- 
guma vitoria. Os amadores e os conhecedores estavam ao 
par dos nomes, da origem e da familia. da idade, do estado 
de service e das proezas dos cavalos mais famosos do Circo, 
e contavam numerosas anedotas relativas a inteligencia e 
habilidade desses equinos. Uma das mais conhecidas e a 
referida por Plinio, segundo a qual um auriga, tendo caido 
do carro desde o inicio da corrida, os seus cavalos continua- 
ram no seu curso com tanto empenho, corao si o seu con- 
dutor os tivesse guiado, e conseguiram a vitoria. apesar dos 
esfor^os dos outros concorrentes. 

Frequentemente a paixao pelos cavalos de ra^a degene- 
rava em verdadeira mania, elevando-se-lhes ate monumen- 
tos. Conhecida e a mania de Caligula, que pretendeu no- 
mear consul o seu cavalo Incitatus. Na vespera do dia em 
que devia correr mandava. pelos seus soldados. impedir que 
se fizesse qualquer rumor nas proximidades, para que nao 
fosse perturbado o animal no seu repouso. Epiteto conta 
que um espectador, tendo visto o seu cavalo preferido ultra- 
passado na corrida, envolveu a cabe^a na toga e desmaiou. 
Tendo o cavalo retomado a dianteira, precisou aspergir com 
agua esse homem tao sensivel, afim de que ^le retomasse 
os sentidos. Nero dotou de tenca especial cavalos emeritos 
reformados pela idade adiantada. 

Depois de Nero ter arapliado os jogos do Circo. de modo 
tal que duravam dias inteiros, os diretores dos partidos nao 
quiseram mais ceder o seu pessoal para um tempo mais 
curto. e comegaram a tratar com arrogancia as propostas 
dos magistrados. No ano 54, o pretor Aulo Fabricio. nao 
ouerendo submeter-se as exigfincias desses emnreiteiros, 
mandou apresentar na lica caes bem adestrados. em vez de 
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cavalos. Esta demonstracao de energia induziu os emprei- 
teiros a capitular- 

Gomo acontece hoje com o futebol, formavam-se os 
partidos, com seus torcedores. tomando cada partido uma 
cor especial. As cores primitivas foram a branca e a ver- 
melha. Em seguida, nos primeiros tempos do Imperio, 
acrescentaram-se a verde e a azul. A influencia exercida 
por estas divisoes foi tal, que chegou a refietjr-se ate na 
politica e nas rela^oes familiares 

Nos primeiros tempos, eram os donos que guiavam os 
seus cavalos. Mais tarde foram verdadeiros profissionais. 
as vezes escravos. E tanta era a honra concedida aos ven- 
cedores, que frequentemente obter a vitoria significava para 
os escravos obter a liberdade. Ordinariamente, a recom- 
pensa para o vencedor consistia em palmas c coroas, em 
dinheiro e roupas suntuosas. Pela liberalidade que com o 
tempo se estabeleceu, os aurigas vitoriosos muitas vezes fize- 
ram grandes fortunas. Scorpus foi celebre no imperio de Do- 
miciano, e Marcial lembra tristemente como este Scorpus, 
no espaco de uma bora, tendo obtido seis vitorias, ganhou 
quinze bolsas cheias de ouro. Entre os favoritos de Cali- 
gula figurava o auriga Eutique, do partido verde, ao qual. 
depois de uma orgia, o Imperador fez presente He dois mi- 
Ihoes de sestercios. As estatuas de condutores de cavalos. 
com os pitorescos costumes que usavam no circo. eram nu- 
merosissimas em Roma. 

Chega afinal o dia, tao desejado. Ja antes da aurora 
as ruas estao cheias de povo, que se acotovela para conse- 
guir um lugar. Nao sendo possivel cobrir todo o vasto cir- 
co, a gente defende-se mediante grandes chapeus e guarda 
chuvas, contra o sol e a chuva. As mulheres, com os seus 
vestidos de cores vistosas, dao ao conjunto uma nota vivaz 
e alegre. 

Os jogos comecavam com uma solenidade religiosa. 
Um grande prestito descia do Capitolio, carregando nume- 
rosas iraagens de deuses, atravessava o forum todo engala- 
nado, depois tomando a direita. atravessava o vicus Tuscus, 
o Velabro e o forum boarium, entrando no Circo pela porta 
do lado dos carceres, dando a volta por todo o hipodromo. 
0 magistrado que oferecia o espetaculo, encabepava o pres- 
tito, sentado no seu carro triunfal, vestido de piirpura, com 
um cetro de marfim na mao e uma coroa de ouro, susten- 
tada sobre a sua cabe^a, por um escravo. Circunda-o, a 
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cavalo, a mocidade equestre e, a pe, os filhos dos que ser- 
vem na infantaria; vem, em seguida, os aurigas com as suas 
bigas ou quadrigas, e eventualmente os atletas e outros ar- 
tistas que tomam parte no espetaculo. Depois destes vem 
dansarinos, tocadores de flauta e de citara com passo ritmi- 
co, trazendo turibulos acesos, vasos de ouro e de prata e 
simulacros dos deuses Jupiter, Juno, Minerva, as Parcas, as 
Ninfas e as Musas, carregados as vezes sobre carros suntuo- 
sos, com um cerimonial complicadissimo e enfim surgem 
as insignias imperiais. Diz Ovidlo; 

Sed iam pompa venit: linguis animisque favete 
Tempus adest plausus: aurea pompa venit 

{ja vem o prestito: calai e prestai aten^ao. E' este o mo- 
mento de aplaudir: ja entra o aureo prestito.) A assisten- 
cia recebia a procissao de pe, entre aplausos fragorosos e 
gritos a favor dos corredores do partido preferido, e im- 
precacoes para os adversarios; invocando o apoio das divin- 
dades quando estes passavam puxados no seu carro. Come- 
cava assim a "torcida", nao menos rumorosa e apaixonada 
do que as que assistimos frequentemente nos atuais jogos 
de futebol ou de pugilato, exaltando as cores que estavam 
em lica, ou deprimindo-as. 

O entusiasmo por que se deixavam dominar os Roma- 
nos durante as corridas, e descrito por muitos autores. sobre- 
tudo pelos poetas. Magnifica a descri^ao que desses jogos 
faz Silio Italiaco, no fini das suas Punicas, relatando os jogos 
para festejar a vitoria sobre os Carlagineses, e a de Ovidio, 
nos Amores. As mais ardentes paixoes publicas misturam- 
se com as particulares. Ha quern ri, quern chora, quem 
desmaia porque o cavalo favorito ficou atras, quem arranca 
os cabelos pela morte de um auriga e chega ate ao suicidio. 
Sobretudo, porem, o que domina e o sentimento partida- 
rio e das diversas cdres, que mantem agitada toda a cidade, 
porque si os verdes perdem, diz Juvenal, e como si Roma 
fosse novamente vencida em Canne. 

Aberra^ao monstruosa de todo um povo, que vive no 
dcio, preocupado unicamente pelos jogos, e que inspirou 
estas tristes palavras a um escritor cristao do IV seculo* 
"6stes individuos gastam toda a vida no vinho e nos jogos, 
nas voliipias e nos espetaculos. Para eles, o Circo Maximo 
e templo, casa, lugar de reuniao e conjunto de todos os 
desejos". 
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Tambem origem religiosa tiveram os combates gladia- 
torios, que ja se encontravam entre os Etruscos e os povos 
<la Campania, que os praticavam para honrar os seus de- 
funtos, ou como sacrificio expiatorio. Inspirando-se nestes 
usos, os Romanos introduziram-nos ua cidade por escr6- 
pulo religioso, ou talvez simplesmente como novidade. A 
palavra munera, com que eram indicados, ainda nos tem- 
pos do Imperio, isto 6, deveres, fat pensar numa funcao, 
num dever religioso, que os vivos cumpriam para com os 
mortos, em lembranca dos quais sacrificavam individuos 
humanos; costume que se encontra ehtre numerosos povos 
primitivos. Com o tempo, porem, perderam o carater re- 
ligioso, para se tornarem simples espetaculos, especulatjdes 
economicas, ou politicas, segundo eram dados por emprei- 
teiros, que com o espetaculo lucravam abundantemente, ou 
por magistrados ou homens politicos, que, deste modo, procu- 
ravam atrair sobre si as simnatias do povo, para obter votos 
durante o periodo republicano, ou para distrai-lo e mante- 
lo mais facilmente sujeito, no periodo imperial. Meio de 
rorrup?ao ou de escraviza§ao, logo. E' o que explica as 
numerosas leis restritivas do direito de dar espetaculos gla- 
diatdrios, desde o primeiro seculo a. C., como. por exem- 
plot a lei promulgada por Cicero, e de sua iniciativa, no 
ano 63 a. C.. que proibia, exceto em casos especiais, aos 
candidatos politicos, durante dois anos antes da sua candi- 
datura, de oferecer espetaculos gladiatorios, ou como a ins- 
cricao de Italica, cidade da Espanha, redigida nos tempos 
de Marco Aurelio, contendo muitas informacdes relativas a 
este assunto. Que houvesse normas legislativas acerca dos- 
ses combates, aparece evidentemente tambem dos anuncios 
descobertos sobre as paredes de Pompei, como o seguinte: 
"Vinte pares de gladiadores de Decimo Lucrecio Satro, filho 
4e Vaiente, fiamine perpetuo de Nero Cesar e Augusto e dez 
pares de gladiadores do mesmo, bater-se-ao em Pompei, do 
dia 10 ao dia 14 de abril; havera ca?a, segundo as leis, e have- 
ra veldrio". Por este amincio, prova-se que existiam disposi- 
^oes legais relativamente aos combates gladiatorios, e que 
os espetaculos eram dados por particulares, editores. como 
diz a inscri^ao de Italica, os quais dispunham de um certo 
numero de pares de gladiadores, que as vezes chegavam ate 
cincoenta. 

Uma das causas que induziam o legislador a limitar o 
numero dos espetaculos. era o perigo que apresentava a exis- 
tencia de um numero relevautc de individuos tao destemi- 
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dos e tao turbulentos, na cidade; perigo que explica tam- 
bem porque, em geral, as escolas para os gladiadores esti- 
vessem longe de Roma, em Capua, por exemplo, e em outras 
cidades das provincias. Havia tambem em Roma, entre es- 
tas, o conhecido ludus magnus, perto do Anfiteatro Flavio. A 
planta destas escolas era muito simples, como aparece do 
ludus que foi descoberto em Pompei; consistia num amplo 
pateo, no qual os gladiadores faziam os seus exercicios, e de 
numerosos cubiculos, nos quais esses mesmos alunos encon- 
travam descan^o durante a noite. A vida destes infelizes 
nao devia ser das melhores, si nos lembrarmos das frequen- 
tes revoltas de que eram autores, entre as quais conhecidis- 
sima e a de Spartaco, que pos Roma em perigo; e os fr«- 
quentes suicidios que se davam entre eles. Num encontro 
naval — conta Seneca — um dos combatentes cravou na 
propria garganta a langa que Ihe fora entregue para enfren- 
tar o inimigo. 

Nao e de supor, por isso, que o dono da escola nao tivesse 
cuidados para com os seus discipulos. Tinha-os, como o 
dono dos modernos circos os tem para com os animais, que 
expoe ao publico. O lanista (palavra de origem etrusca, que 
prova como os primeiros usos relatives a estes combates vi- 
nham da Etruria), providenciava a manutengao e a saude 
dos seus discipulos, fazendo-lhes ingerir, como diz Plinio, 
uma pogao de cinza, julgada muito conveniente para a sau- 
de deles, e obrigando-os a exercicios diarios de esgrima e de 
luta. 

0 lado mais triste, porem, destas lutas esta na perversao 
do sentimento e da propria natureza humana, no frenesi in- 
sopitavel que dominava as multidoes diante desses espeta- 
culos de violencia brutal e de chacina, e nos quais se esque- 
ciam os mais elementares sentimentos de humanidade, trans- 
formando os homens em feras. que, a vista do sangue, se 
tornam mais ferozes e insaciaveis. Quadro triste, sobretudo 
pensando. que era devido unicamente a loucura de um povo 
corrupto e degenerado. E mais desperta nos nossos cora^oes 
o sentimento do pessimismo, quando pensamos que esta per- 
versao nao esta ainda completamente afastada, depois de 
vinte seculos, e que, a-pesar-de edulcorada, ainda se mani- 
festa em certos espetaculos modernos que, em nome do es- 
porte, renovam a brutalidade antiga e sacrificam jovens 
existencias. Mas deixemos o presente e voltemos a histo- 
ria, as lutas dos gladiadores e ao anfiteatro onde se reali- 
zavam. 
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Os primeiros combates deste genero realizaram-se em 
lugares abertos, geralmente perto dos sepulcros onde des- 
cancavain aqueles aos quais eram dedicados. Em seguida, 
quando comecaram a tomar a fei^ao de espetaculos passa- 
ram a se realizar no circo, on em pracas destinadas a outro 
fim, como aconteceu em Roma, onde os primeiros ludi gla- 
diatorios foram oferecidos, na primeira metade do seculo 
III a. G., por Marco e Decimo Bruto, no Forum boarium, 
onde havia o mercado dos bois; continuando a servir para 
este uso o Circo Maximo. Somente no ano 59 a. C. Scri- 
bonio Curio construiu dois teatros juntos, ou melhor um 
edificio unico de forma eliptica, dividido em duas partes 
por uma parede raovel a qual se apoiavam os dois palcos 
tambem moveis, mas em direcao oposta. De manha, da- 
vam-se, nos dois teatros, representacoes cenicas; de tarde, os 
dots palcos, como a parede divisoria, desapareciam, ficando 
livre todo o espaco do edificio para os combates dos gladia- 
dores. Esta parece a verdadeira origem arquietonica do 
anfiteatro, como, alias, o diz a propria palavra, dois teatros; 
e nao a uniao de dois teatros opostos rolando sobre o pro- 
prio eixo, como alguns querem. Tendo sido este edificio 
muito apreciado por Cesar, este mandou erigir alguns des- 
tes anfiteatros, duplos teatros, em madeira para uso exclu- 
sivo das licas gladiatorias. 

Somente no ano 30 a. C., foi construido, por C. Stati- 
lio Tauro, o primeiro anfiteatro em pedra, no Campo Mar- 
cio, destruido mais tarde por um incendio; e, depois de ou- 
tras tentativas menores, chegou-se a construgao, por obra 
dos Flavios, Vespasiano e Tito, do maior de todos, o mo- 
dernamente chamado de Coliseu, onde antes se achavam a 
lagoa de Nero e o parque com a estatua colossal do tirano. 
No centro havia a arena, com as camaras subterraneas para 
os diversos servicos dos espetaculos; os degraus mais proxi- 
mos da arena, chamados de podium, eram ocupados pela tn- 
buna imperial e pelas dos senadores; os degraus imediata- 
mente superiores serviam para os cavalheiros; os segundos 
para os tribunes e outros cidadaos de consideracao; a ter- 
ceira ordem, dividida em duas partes, uma das quais, cober- 
ta, era deixada ao povo meudo, Os dqgraus das duas primei- 
ras ordens eram de marmore; os restantes de madeira. Exte- 
riormente havia porticos, que serviam para os vendedores do 
mercadorias de toda especie; sobre o edificio, nos dias de 
sol ou de chuva, estendia-se um grande velario historiado; 
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em toda parte estatuas, baixo-relevos e pinturas dos maio- 
res artistas de todo o mundo, 

Gomegava a fun^ao com exereicios de esgrima, com 
armas inofensivas. Em breve, porem, eram trazidas armas 
verdadeiras, as vezes ricas, presentes de grandes admirado- 
res, eomo as doadas por Cesar, que eram de prata, e outras 
ate de ouro; sobretudo, porem, armas bem afiadas, rigoro- 
samente fiscalizadas, afim de nao haver enganos ou trapacas. 

Aeabado o exame das armas, camerava o sorteio dos 
pares que deviam entrar na li^a, enquanto trompas e eor- 
netas davam o sinal do ataque e cantos de incitamento le- 
va«tavam-se entre os proprios gladiadores, para se anima- 
rem ao combate. 

O tipo mais antigo de lutador era o Samnita, que tinha 
um escudo muito comprido, perneiras de metal, imponente 
capaeete, coberto de penas, na cabe^a, e na mao a espada ou 
a lan^a, do qual derivou aquele secutor, que se encontra tao 
frequente nos combates e nos monumentos que os reprodu- 
zem, gladiador especializado, cuja fun§ao, como diz o nome, 
era de perseguir o adversario, que geralmente era um retia- 
rius, assim chamado, porque estava armado de uma rede, 
com a qua! procurava envolver o inimigo, e de um tridente, 
como arma de ataque. Conserva-se em Madrid, um belis- 
simo mosaico representando o combate entre um retiarius 
e um secutor. 

Outras formas de combate eram as que se realizavam 
entre o tracio e o mirmilao, o primeiro assim apelidado 
porque usava armas daquele povo e o segundo porque tra- 
zia no Capaeete a figura de um peixe desse nome. Sao 
lembrados tambem o dimaquero, que combatia com duas 
espadas, o essedario, que combatia sobre um carro, o equi- 
tes, que combatia a cavalo, o laqueario, que usava um la^o 
para apanhar o adversario, o sagittario que atirava flexas, 
e para acabar com uma farsa, os pegmari, armados de ben- 
galas e de ehicotes, que produziam um combate hilariante 
e sem perigo para os combatentes. 

Numerosas e interessantissimas eram as fases destes 
combates. Quando os dois lutadores eram de forcas e ca- 
pacidade iguais, depois de um certo tempo, eram dispen- 
sados "senza infamia e senza lodo", diz Dante, isto e, sem 
reprovacao e sem prenoio. 0 mesmo se dava quando um 
dos lutadores era morto repentinamente no inicio. Mais 
tragico era o caso de quem, sentindo-se incapaz de conti- 
nuar a luta por ser o adversario mais forte, jogava as ar- 
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mas* deitava-se no ehao e levantava a mao esquerda, que 
significava pedir misericoidia. Era 6ste o momento mais 
dramatico para aquela multidao ja excitada pela vista do 
sangue. Quem tinha direito de coneeder a merce era o edi- 
tor, o que oferecia o espetaculo; mas este, como gesto de 
cortesia, apelava para o juizo da multidao. Quando de to- 
dos os lados se agitavam lengos e levantavam-se as maos 
com o polegar direito para o alto, ou ouvia-se o grito liber- 
lador missum, o infeliz levantava-se e desaparecia entre os 
apupos, dando por acabada a sua earreira de gladiador. Si, 
ao contrario, o povo, ja exasperado, voltava o polegar para 
baixo, pollice verso, e gritava iugula, o vencido oferecia a 
garganta ao vencedor, para que Hie desse o golpe mortal. 

Poucos momentos depois, entre uma gritaria infernal 
e os aplausos dirigidos ao vencedor, entravam na arena os 
servos com os emblemas de Caronte, o navarca infernal, e 
de Hermes, o guia das almas nos reinos do alem, assegu- 
ravam-se que o caido estava bem morto, tocando-o com 
ferros em braza, carregavam-no sobre uma padiola e o 
transportavam ao spoliarium, donde, si nao aparecia algum 
parente ou amigo a reclamar o cadaver, este era atirado na 
vala comum. 

0 vencedor, no entanto, era premiado com a paima, e 
as vezes a coroa, frequentemente com presentes riquissimos, 
armas, decora<?6es, dinheiro, e, si era escravo, a liberdade. 

A mania pelas li^as gladiatorias em Roma, chegou ao 
excesso de induzir mocos de famiiias aristocraticas, e ate 
mulheres a se dedicarem a esses exercicios, suportando o 
peso do capacete e das annas dos combatentes no anfiteatro. 
Juvenal, na satira sexta, descreve uma dessas damas, que 
se esta esbaforindo, sob a direcao de um professor, com 
todas as normas prescritas pela esgrima, e atirando golpes 
de espada contra um pau revestido de estopa. 

Nao menos emocionantes eram as venationes, cacas que 
se davam no anfiteatro, transformado em floresta, ou lugar 
deserto, povoado de feras. Animais ferozes, sobretudo da 
Africa setentrional, eram capturados por particulares, que 
disso faziam especulacao, ou pelo exercito e enviados para 
Roma, ou para outras cldades que possuiam anfiteatros. 
ftste uso, ao que diz Livio, baseado na tradi^ao popular, teve 
inicio em Roma no ano 186, com uma venatio oferecida por 
M. Fvilvio Nobiliore, triunfador da Etolia. Na inscricao 
ancirana, de que falei numa das primeiras destas palestras, 
e que considerei como o testamento de Augusto, este ufana- 
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se de ter oferecido durante o seu governo 26 ca?adas, nas 
quais foram mortas 3500 feras; numero superado por Tito 
no dia em que foi inaugurado o Coliseu, em que foram 
mortos 9.000 animais importados. 

Estas cacadas consistiam, as vezes, em fazer lutar ani- 
mais ferozes de diversas especies, como o touro com o ele- 
fante, o urso com o leao, amarrados juntos e incitados a 
combater entre si. O espetaculo, porem, tornava-se inhu- 
mano e de uma ferocidade requintada, quando a luta nao 
se dava mais entre irracionais, mas entre estes e seres hu- 
manos, que vinham abandonados a merce das feras, geral- 
mente sem defesa, nus e com as maos amarradas atras das 
costas. Os cristaos primitives, como se sabe, deram nume- 
rosas vitimas, para estes repugnantes espetaculos. 

Certas vezes dava-se a estas cacadas forma de drama, 
para divertir melhor a assistencia. Representava-se na are- 
na um breve drama, que acabava com a condena^ao de um 
individuo ad beluas, a ser dado em pasto as feras; e quando 
chegava o moment© oportuno, o infeliz condenado, era lan- 
cado entre as feras que davam ao drama uma solucao ater- 
rorizadora. 

Parece impossivel que um povo civilizado, como era o 
de Roma, chegasse a tanta insensibilidade e barbaric, como 
eram os espetaculos do circo, e muitos ate levantaram sus- 
peitas acerca de sua veracidade. Infelizmente os fatos sao 
verdadeiros, e o que e pior ainda, tem raizes na psicologia 
das multidoes. Individuos que isolados seriam incapazes de 
cometer a minima injustica, reunidos em grandes massas, 
tornam-se criminosos. Os proprios Romanes ja tinham a 
intuicao deste fato, quando diziam: Senatores boni viri, Se- 
natus autem mala bestia (os Senadores sao homens de bem; 
o Senado, porem, e uma besta ma). O ambiente, a multi- 
dao, a musica, excitavam essa multidao de ociosos. que vi- 
via de presa e de pilhagem. No meio dessa multidao tao 
apaixonadamente agitada, a liberdade e independencia de 
espirito era momentaneamente suspensa, a vertigem geral 
arrebatava tambem os que se tivessem proposto resistir. 
Uma anedota, contada por Santo Agostinho, da um exemplo 
do que estamos dizendo. Conta esse Santo que um dos 
sens amigos, de nome Alipio, moco de bons costumes, estava 
fazendo os seus estudos de direito em Roma. Um dia, en- 
controu alguns amigos, que o arrastaram quasi que a forca 
ao anfiteatro. Cristao, que era, protestou repetidamente 
que podiam usar violencia, mas que ele teria mantido os 
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olhos fechados para nada ver. Assim fez, de fato. Mas um 
clamor improvise tendo ferido os sens ouvidos, cedeu a cu- 
riosidade e abriu os olhos. Nesse momento, diz Santo Agos- 
tinho, a sua alma foi ferida mais gravemente do que o corpo 
do homem que ele quis olhar, e sucumbiu mais tristemente 
que aquele, cuja queda levantara o clamor. Com a vista do 
sangue, inoculou-se no infeliz o veneno da barbaric, nao 
destacou mais os olhos do espetaculo, e ficou como enerva^ 
do pela volupia do sangue. Que posso eu dizer mais? Viu, 
gritou, acendeu-se, e levou desse lugar uma demencia, que 
devia excita-lo sem interrupcao durante a vida inteira. 





XIII-O Teatro no Seculo de Augusto 

Tito Livio, no Livro VII, cap. 2, das suas Historias, se- 
guindo a tradicao oficial, poe no ano 364 a. C. o inicio dos 
ludi scenici, isto e do teatro. "Sendo que a violencia da 
epidemia — diz, referindo-se a uma pestilencia que asso- 
lara a cidade — nem pelas providencias dos homens, nem 
pelo auxllio divino, esmorecia, os espiritos vencidos pela 
supersticao, entre outras cerimonias religiosas estabelecidas 
para aplacar a colera divina, instituiram tambem os jogos 
cenicos. Como nao possuisse nem canto nem representa- 
cao mimica organizadas, foram chamados da Etruria ludio- 
nes, histrioes, que, segundo o costume etrusco, dansando ao 
som da flauta, executavam movimentos nao deselegantes. 
A mocidade romana, entao, comecou a imita-los, trocando 
entre si motejos em versos toscos, acompanhados pelos mo- 
vimentos do corpo. A novidade agradou, e foi frequente- 
mente repetida. E como os etruscos chamassem esses ato- 
res de hister, foram em Roma chamados de histriones; me- 
Ihorando com o tempo as expressoes, e passando dos mote-i 
jos toscos e fesceninos a representagao de satiras comple- 
tas, bem moduladas, com canto adaptado ao som da flauta 
e movimentos apropriados". 

Livio reproduz a tradicao oficial. Na verdade, porem, 
o teatro romano tern origens muito mais antigas, nos cantos 
alternados e nas representaeoes populares, sobretudo cam- 
pestres, das quais se encontra lembranca ainda nos poetas 
da epoca de Augusto. Estas tendencias e predisposicoes 
dramaticas foram sobrepujadas e, em parte, sufocadas pela 
influencia helenica, que teve inicio com Livio Andronico 
mais ou menos, no meiado do terceiro seculo a. C., dando 
vida aquela escola dramatica latina, que teve os sens maio- 
res representantes em Nevio, Plauto, Terencio, finio, Pacu- 
vio e outros autores, do que se pode chamar Teatro clas- 
sico de Roma. 
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Foi, porem, um periodo breve, cuja expressao mais ele- 
vada se encontra em Plauto, que sobre o fundo helenico 
enxertou o espirito romano; e que acaba, com Terencio, co- 
mecaudo, assim uma rapida decadencia; de modo que, nos 
ultimos tempos da Republica, ja tinha desaparecido das 
cenas romanas, para deixar lugar as representa?6es nacio- 
nais, mais do gosto dos Romanes, e que eram uma verda- 
deira continua^ao das formas temporariamente sufocadas 
pela influencia grega. Abandonada a togata, comedia de 
tecnica grega, mas de assunto romano, e a propria tragedia, 
que nunca encontrou entre o povo de Roma grande favor, 
dominam a cena, no seculo de Augusto, a atelana, o mimo 
e a pantomima, producoes originariamente romanas, que 
vinham dos antigos tempos da Republica. 

A emancipa^ao da influencia hebmica, ali^s, comecara 
ja no proprio periodo do maior prestigio do teatro grego, 
nao sdmente pela praetextata e pela togata, mas pelo aban- 
dono de muitas formas convencionais, prdprias daquele tea- 
tro, da propria mascara, reservada unicamente a tragedia, 
e tambem pelas modificacdes introduzidas no edificio, que 
se torna mais pratico e mais comodo, sobretudo mais am- 
ple, como requeria a grandeza da cidade. Assim, dos tres 
tealros existentes durante o imperio de Augusto, o de Pom- 
peii podia center 40.000 espectadores, o de Balbo, 30.000 e o 
tie Marcelo, 20.000. 

Entre os generos dram^ticos, predominantes durante o 
imperio, vimos que havia a atelana e o mimo; mais tarde 
v, pantomima. A primeira era uma esp^cie de farsa, ori- 
ginaria da Campania, transportada muito cedo para Roma. 
Improvisada nos primeiros tempos, passou k literatura na 
epoca de Sila. Uma a^ao breve, geralmente limitada a um 
unico ato, desenvolvia-se em redor de quatro mascaras, pro- 
totipos das personagens que sobreviveram na literatura ita- 
liana, ate o chamado teatro de arte do comeco do seculo 
passado. Dessas quatro mascaras, tres eram tipos de tolos; 
unica astuciosa e finoria era o corcunda Dossenus. Pappus 
era o velho com pretensoes de moco; Maccus, o individuo 
simples que geralmente acaba levando pancadas; Buceus 
grande comilao e de linguagem grosseira. 

Os titulos dessas comedias, que chegaram ate nos, di- 
zem, de modo bastante claro, quais eram os assuntos prefe- 
ridos. Raramente eram assuntos mifologicos ou historicos, 
como Agamemnon suposito, O juizo das armas, Andromata, 
etc. Mais frequcntemente tratavam dos tipos das diversas 
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nacionalidades, como o Gaules transalpino, Os Campdnios, 
Os soldados de Pometia; ou dos tipos da vida riistica e do 
trabalho, como Os Pescadores, Os pisoadores, O javali doen- 
te, A vaca, Os vinhateiros, Os lenhadores; ou, entao, expu- 
nham as mascaras em toda especie de situa^ao comica: Os 
dois Macos, Maco moco, Maco soldado, Maco taverneiro, Os 
dois Dossenos, Papo campones, A noiva de Papo, Buco na es- 
cola dos gladiadores. Como estas producoes se destinavam 
ao povo, serviam de preferencia como exodium, isto e re- 
mate ou saida, exatamente como se fazia ha meio seculo, 
quando qualquer espetaculo acabava sempre com uma far- 
sa, para hem humorar o espirito. 

Outra producao breve, mas sem as figuras estereoti- 
padas que sao as mascaras, e que gozou de grande voga em 
Roma ate o fim do Imperio, e ate mesmo depots, foi o mimo. 
f:ste tambem era de origem italiana, e depots de haver feito 
a delicia do povo nas pragas e nas ruas, subiu as honras do 
teatro quasi que ao mesmo tempo que a atelana. A julgar 
pelos tttulos dessas representaQoes, que sobrevivem, o as- 
sunto era mats ou menos igual ao das atelanas, com maior 
tendencia para a satira moral, religiosa e polttica. Assim, 
numa destas producoes viam-se tres Hercules esfaimados, 
numa outra, o deus Anubi era acusado de adulterio, e numa 
terceira, assistia-se a leitura do testament© de Jupiter, co- 
mo afirma Latancio. As gatunices e as chicanas eram fre- 
quentes nessas representagoes; as intrigas amorosas e os 
adulterios mats frequentes ainda. Sao assim comuns as ce- 
nas do amante surpreendido, que se deixa fechar num arma- 
rio, para evitar a colera do marido, a do esposo que manda 
a mulher jovem e beta a casa do inimigo, para que o desar- 
me com os seus encantos, e outras licenciosidades deste ge- 
nero. Aventuras repentinas de pedintes que, inesperada- 
mente, se tornam opulentos, de ricagos obrigados a procu- 
rar na fuga a salvagao, invectivas veementes numa lingua- 
gem rica de elementos populares, davam a a^ao uma viva- 
cidade e uma cor naturalista insuperavel. Aulo Gelio, na- 
quela mina inexaurivel que chamou de Nodes Atticae, dei- 
xou noticias preciosas acerca da linguagem de D. Laberio, 
que foi talvez o maior dos escritores de mimos. "Laberio — 
diz Gelio — nos seus mimos invenlou palavras com grande 
liberdade, como ahluvium por diluvio, mamiatus est por fu- 
ratus est, cocio por arillator, no sentido de mascate, como 
fez no mimo intitulado Neciomancia, onde falando de um 
individuo com duas esposas, exclama: Duas uxores? her- 
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cle hoc plus negoti est, inquit cocio. (Duas esposas? Por 
Hercules, este e um super-negocio, disse o mascate) ou quan- 
do usa emplastrum no sentido que Ihe da o povo, e com 
muito chiste diz: Quid est ius iurandum? emplastrum aeris 
alieni: (Que e o juramento? Um emplastro sobre as divi- 
das). Recomendo esta defini^ao do juramento aos juris- 
las e a todos os que nao querem pagar as dividas. 

Durante o Imperio, viram-se a^oes mimicas completa- 
mcnte desenvolvidas, havendo o mimo tirado da comedia 
tanta parte, que acabou por suplanta-la e tomar-lhe o lugar, 
A representacao devia acabar alegremente, como a come- 
dia do seculo passado. 

O aparelhamento cenico era muito simples; os mimos 
se recitavam e se moviam na parte mais avancjada da cena, 
no procenio, separado do fundo por uma simples tenda, sem 
calcado especial, que era de rigor na comedia ou na trage- 
dia, e sem mascara. O "costume" dos atores era o de um 
Arlequim, de cores diversas. Ao lado do ator principal, o 
verdadeiro heroi da representacao, figurava geralmente um 
dos tipos de que falamos: o simplorio, o guloso, o parasita, 
o finorio, reconheciveis facilmente pelas caracteristicas de 
cada um, tanto no arranjo, como na fisionomia. 

Uma das razoes, por que os mimos triunfaram, sobre as 
outras formas dramaticas, foi a grande liberdade, e frequen- 
temente, a licenca que neles dominava. Durante a.Repii- 
.blica, encobria-se ainda esta licenca com o carater particu- 
lar, que se dava a essas representacoes, como festas da deusa 
Flora; mais tarde, porem, sob o Imperio, nao se julgou mais 
necessario procurar pretestos. Os papeis das mulheres eram 
representados por verdadeiras mulheres, que executavam 
dansas licenciosissimas; e quando o publico o pedia, apre- 
sentava-se tambem a que foi chamada de nudatio mimarum: 
as dansarinas tiravam as poucas roupas de que estavam co- 
bertas, e acabavam por dansar completamente nuas gymne- 
tao, como diziam os gregos. As cenas mais escabrosas eram 
as mais aplaudidas, e as pe<jas desta especie eram mais bem 
pagas pelos pretores, diz Ovidio, no segundo livro dos Tris- 
tia. E queixando-se do grave castigo que Ihe fora infligido 
pelos seus versos livres, pergunta o poeta: "Que teria acon- 
tecido, si eu tivesse escrito mimos licenciosos, nos quais se 
poe em cena algum adulterio imaginario, e um chichisbeu 
elegante que engana um marido bobo? Mas e a estes espe- 
taculos, a que assistem diariamente as matronas e as cas- 
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tas mogas da alta sociedade, sem se envergonharem, antes 
aplaudindo estrepitosamente. 

Tantaque non parvo crimina praetor emit 

(o pretor paga tamanhos crimes a alto preco). E Marcial, 
sempre arguto, num dos sens mais briosos epigramas: 

Ne legeres partem lascivi, casta, libelli, 
Praedixi et monui: tu tamen, ecce, legis. 

Sed si Panniculum spectas et, casta, Latinum, — 
Non sunt haec mimis improbiora — lege. 

(Que nao lesses boa parte deste livro lascivo, oh casta mu- 
Iher, te avisei e admoestei; contudo, eis que continuas a ler. 
Mas si, oh casta mulher, admiras Paniculo e Latino — os 
meus versos nao sao mais impudentes do que os mimos — 
continua a ler). 

Teodora, alias, na sua mocidade foi mima, e das mais 
licenciosas, segundo Procopio. Isto, contudo, nao Ihe im- 
pediu tornar-se a esposa de Justiniano, o grande imperador 
que mandou colecionar os tesouros do direito romano, e de 
sentar-se no trono do Imperio Oriental. 

Si de um lado, os mimos eram veiculo de licenciosidade 
e de corrupcao, de outro, eram o unico meio pelo qual a 
opiniao publica e o pensamento reprimido e sufocado desa- 
bafava o seu ressentimento e manifestava a sua reprovacao 
contra a tirania a que os imperadores a submeteram. Ato- 
res e publico entendiam-se de certo modo, e arranjavam 
motivo para sublinhar certas alusoes a fatos contempora- 
neos, e por em evidencia o sentido oculto de certas palavra^ 
e de certas frases. Assim, os atores permitiam-se improvi- 
sacoes e alusoes de circunstancia, e na certeza de entusias- 
mar o povo, esqueciam muitas vezes, autores e atores, o 
perigo a que se expunham 

Parece que os imperadores, em geral, julgavam conve- 
niente nao censurar estas alusoes, ou, pelo menos, faze-lo 
o menos possivel; de modo que, frequentemente, eles pro- 
prios assistiam rindo, ou fingindo rir, as criticas que Ihes 
eram movidas. Ja um destes casos dera-se com Cesar, de- 
pois que assumira a ditadura. O maior dos mimografos 
romanos foi, sem diivida, Decimo Laberio, de quern ja fa- 
lei, chamando-o o Plauto do mimo, nao somente pela viva- 
cidade das suas pecas, mas pela riqueza da sua linguagem 
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e liberdade com que inventava neologismos e aceitava as 
palavras do povo. Cavalheiro romano, que era, homem de 
grande dignidade e carater indepqndente, servia-se do mimo 
para dizer verdades, que doutro modo nunca teria podido 
dizer, satirizando os cidadaos mais poderosos e o proprio 
Cesar. Foi assim, e com este fim, que pouco depois de Ce- 
sar assumir os poderes ditatoriais, Laberio pos na boca de 
um dos seus personagens o verso, em virtude do qual todos 
os olhos se voltaram para Cesar, que se achava no teatro, 

Porro, Quirites, libertatem perdimus 

(com certeza, oh Romanos, perdemos a nossa liberdade), e 
o outro: 

Necesse est multos timeat quem multi timent 

(deve necessariamente temer muita gente, aquele que mui- 
tos temem). 

Cesar, para se vingar dessas alusoes pouco benevolas, 
quando se apresentou um moco, escritor de mimos. Publi- 
lio Siro, liberto que desafiava qualquer concorrente, obrigou 
Laberio, nao somente a concorrer com Siro, como escritor 
de mimos, mas tambem como ator, o que para um cavalheiro 
era sinal de indignidade. Mas sob a insistencia do todo 
poderoso ditador, Laberio, aos sessenta anos, foi obrigado, 
pela primeira vez, a subir a cena, como um histriao comum. 
E' verdade que Cesar, depois do espetaculo, o compensou 
largamente e reconsagrou-o cavalheiro, oferecendo-lhe ,0 
anel de ouro, simbolo desse grau. Laberio, porem, sentiu-se 
lao profundamente humilhado, que, pouco depois, abando- 
nou Roma, retirando-se para Pozuoli, onde morreu dois anos 
mais tarde. 

E exprimiu a dor que sofreu, num prologo cheio de sen- 
timentos nobres e de franca sinceridade: "Ego — diz a certa 
altura desse prologo — ego his tricenis annis actis sine nota 
— eques Romanus e Lore egressus meo — domum revertar 
mimus. ni mirum hoc die — uno plus vixi mihi quam viven- 
dum fuit. (Eu, depois de ter passado sessenta anos sem 
humilha<;ao — saido de minha casa cavalheiro Romano — 
voltarei mimo. Com certeza neste unico dia, vivi mais do que 
eu devia viver). 

Depois do assassinio de C6sar, numerosas foram a,s 
alusoes a este acontecimento, pelo que apffrece de uma carta 
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de Cicero, que sobre isso pedia notxcias a Atico. Nem 
faltaram elas no tempo de Augusto. que, menos ambicioso 
ou mais habil que seu predecessor, a uma frase pronuncia- 
da, um dia por um mimo, em sua presenca, que o qualifi- 
cava de "doce e bom dono", e que o publico aplaudira ca- 
lorosamente. mo^trou desaprovaQao com a expressao da 
cara e com o gesto, e a reprovou, no dia seguinte, em termos 
vivazes num edito. Outra vez, porem, o mesmo publico nao 
deixou de aplicar ao mesmo Augusto um verso que se referia 
a moleza de costumes, propria de um dos personagens do 
mimo, que se representava. Durante o tempo em que Tibe- 
rio se achava na ilha de Capri, o trecho de uma atelana que 
aludia a sua intemperanca, foi recebido com aplausos frene- 
ticos. Nos anos 22 ou 23 da nossa era, correndo vivos pro- 
lestos contra a licenca dos atores na cena. Tiberio enderecou 
uma carta ao Senado, reprovando esses excessos. afirmando 
que a atelana, divertindo frivolo do povinho, chegara a um 
grau tal de atrevimento e de licenca que pedia providencia 
por parte dos senadores, para fazer cessar esse escandalo. 
Diversos pantomimes, de fato, nessa epoca foram expulsos 
da Italia. Caligula mandou queimar, na arena do circo, um 
poeta de atelanas, por causa de um gracejo susceptivel de 
ser interpretado como uma alusao a sua pessoa. Quando 
Galba, precedido pela fama de dureza e avidez. entrou em 
Roma como imperador e apresentou-se pela primeira vez 
num espetaculo, em que se representava uma atelana, na 
qual o coro se queixava do regresso infeliz de um velho pro- 
prietario da campanha, todo o publico fez coro com os can- 
tantes, repetindo diversas vezes o verso alusivo. 

Enquanto este genero triunfava sobre as cenas, adap- 
lando-se ao gosto do grande publico, que era tambem o me- 
nos culto, o antigo teatro classico estava agonizando, pois 
raros eram os espetaculos serios e reservados a um publico 
muito restrito. O ultimo poeta que conseguiu fazer repre- 
sentar os seus trabalhos foi L. Pomponio Basso, ex-consul, 
que viveu sob o imperio de Claudio. A maior parte dos 
trabalhos dramaticos, compostos nessa epoca, eram desti- 
nados unicamente a leitura nos saloes particulares; enquanto 
sq continuou a escrever mimos, ate o fim do imperio. O ge- 
nero classico que mais resistiu. foi a comedia paliata, imi- 
la(jao da nova comedia grega, sobretudo de Menandro, que 
ja achara em Plauto e em Terencio dois grandes continua- 
dores. Da togata nao se conhece senao uma representacao 
durante o imperio de Nero, em ocasiao dos ludi maximi, o 
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Incendio, de Afranio. Segundo Quintiliano e Juvenal, a 
paliata representava-se ainda no segundo seculo do Imperio. 

A educacao e o preparo dos artistas comicos, no fim do 
seculo primeiro, e ainda no segundo, eram muito cuidados, 
e mantinham o carater classico, a ponto de os mestres de 
eloquencia recomendarem aos seus alunos que frequentas- 
sem essas recitacoes para adquirirem uma boa diccao, uma 
conveniente modulacao da voz e dignidade de gesto e de 
expressao. Nao era mais admitida, porem, a elegancia com- 
passada de Roscio ou de Turpiao Ambivio, que haviam feito 
a delicia de Cicero. Estava isso, no dizer de Tacito, fora da 
moda e considerado um tanto ridiculo. A arte da recitacao 
tomara nessa epoca uma tendencia mais realista, e os artis- 
tas levavam a serio a sua tarefa. Quintiliano diz ter visto, 
mais de uma vez, artistas deixarem a cena completamente es- 
gotados em seguida a cenas emocionantes. A declamagao 
nao se afastava muito do falar comum, mas nao o copiava, 
sendo isso considerado pouco artistico. "Como fazem os 
stores comicos — diz Quintiliano, o grande mestre de elo- 
quencia — que nao pronunciam completamente como nos 
fazemos no falar comum, coisa a que faltaria arte, nem se 
afastam muito da natureza, o que cairia no vicio oposto; mas 
adornam a fala comum com um certo decoro cenico". 

A tragedia, mais ainda que a comedia so podia captar 
a atencao, de uma pequena minoria de gente culta. A mul- 
tidao, acostumada aos espetaculos da arena, cujos nervos, 
diante das ferocidades que se Ihe apresentavam, dificilmen- 
te podiam ser abalados, nao podia interessar-se pelos dra- 
mas nos quais nao via s^nao sombras intangiveis, que se 
moviam num mundo ideal. Alem disso, os proprios costu- 
mes da tragedia deviam fazer sobre aquele publico uma 
impressao bem estranha com aquelas figuras que caminha- 
vam com tanta solenidade, cal^adas de coturno, trajando 
roupas compridas, com a cabeca coberta de grandes cabe- 
leiras e a cara de mascaras. Filostrato conta que os habi- 
tantes de uma cidade da Betica vendo, pela primeira vez, 
uma tragedia, foram tornados de tanto espanto que fugiram 
do teatro. 

Desde os ultimos tempos da Republica, procurou-se su- 
bstituir a falta de interesse da producao dramatica em si, 
pela grandiosidade da cena. Evolucoes militares, procis- 
soes interminaveis, luxo de costumes estrangeiros, navios, 
cavalos, elefantes enchiam o palco; o que ja Horacio lasti- 
mava nas suas satiras: 
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Veruni equiti quoque migravit ab aure voluptas 
Omnis ad incertos oculos et gaudia vana 

(Mas para o cavalheiro tambem todo gosto passou do ouvi- 
do para os olhos mal educados e gozos vaos). E aqueles 
tambem que, no teatro, procuravam a satisfacao artistica, 
vinham menos pela arte dramatica, do que pela represen- 
tacao cenica. 

A musica, desde aquele tempo, era parte importante na 
representacao cenica. A antiguidade nao conhecia a opera 
continuada dos nossos tempos, reduzindo-se tudo a uniao 
do canto com a recitacao, a arte do poeta com a do compo- 
sitor, a monologos e coros. No comeco era o ator, muitas 
vezes o proprio poeta, que declamava e cantava. Com o 
tempo, porem, as partes dividiram-se, e enquanto o ator 
fazia os gestos, havia outro individuo que cantava. Tito 
Livio, a respeito desta divisao do trabalho artistico, diz que 
uma vez Livio Andronico, que escrevia e recitava as suas 
comedias, cansado pelos numerosos bis que Ihe pediram, e 
sentindo-se sem voz, chamou um puer seu conhecido, que ti- 
nha boa voz e cantava muito bem, fazendo-o cantar, enquan- 
to ele continuava a fazer os gestos. O public© gostou da 
coisa, e desde aquela epoca essa divisao entrou nos habitos do 
teatro romano. 

feste uso prepara e abre o caminho a pantomima. Como 
disse, a parte principal era a do ator, que continuava na 
cena fazendo os gestos, enquanto o cantor ficava atras, mui- 
tas vezes mesmo em lugar invisivel. Com o tempo, a parte 
do cantor tornou-se sempre menos interessante, continuando 
o ator a encher toda a cena, ao ponto de ser o canto elimina- 
do por complete, ficando a atencao do public© absorvida 
inteiramente pela mimica do ator, que com a expressao da 
fisionomia, com os gestos e os movimentos do corpo pro- 
curava reproduzir os sentimentos, que deveriam ser expres- 
ses pela palavra. Esta arte nova encontrou grande favor, 
suplantando quasi por complete as outras, e continuou ate 
os nossos dias; pois ainda modernamente foram feitas ten- 
tativas nao indiferentes para ressuscitar essa forma de arte. 
Nao faz mais que uns vinte e poucos anos, que uma panto- 
mima. L'Histoire d'um Pierrot, dq Paulo Tosti — o principe 
da musica para sala e autor de numerosas romanzas ainda 
hoje apreciadas — foi levada a cena nos principais teatros 
do mundo, encontrando em toda parte grande sucesso. 

Foram, nos tempos de Augusto, Pilade e Batilo, que 
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levaram a perfeicao a dansa mimica, fazendo dela um ge- 
nera distinto de arte teatral. Procurando especialmente as- 
suntos de forte impressao, mais proprios para serem ex- 
presses em gestos e movimentos, conseguiu ela substituir a 
tragedia, ja em plena decadencia, como vimos; pois os li- 
bretos destes bailes mlmicos eram arranjos tirados das an- 
tigas tragedias, e frequentemente por poetas ilustres, como 
Lucano, que se afirma haver escrito quatorze desses bailes, 
fabulae salticae. Stacio, que pela sua Tebaide, nao recebeu 
senao elogios estereis, tirou grande proveito com a venda 
de seu baile Agave ao celebre dansarino Paris. 

Mais a musica e o canto iam perdendo valor e subordi- 
nando-se a dansa, mais esta devia cativar o interesse do pii- 
blico. A compreensao do baile era facilitada pelos coros, 
e verdade; mas o fim deste novo genero dramatico era tor- 
nar-se compreensivel o mais facilmente possivel, sem o au- 
xilio da palavra; o que se apresentava dificil tarefa, pois um 
linico artista tinha de representar diversas personagens, aa 
vezes ate cinco, como diz Luciano. Luciano conta tambem 
que, sob o imperio de Nero, o celebre filosofo ciuico Deme- 
trio, um dia, falou com desdem dos pantomimos, dizendo-os 
incapazes de produzir, qualquer efeito, sem o auxilio dos 
coros e da musica. 0 primeiro pantomimo de Roma (Pa- 
ris, talvez) resolveu convence-lo do contrario, dan^ando 
diante dele a cena do adulterio de Venus e de Marte. Re- 
presentou, com a sua dansa, o aviso dado por Febo ao mari- 
do enganado, as ciladas de Vulcano, a rede invisivel, a ver- 
gonha de Venus, os rogos de Marte, a parte de todos os 
outros deuses convocados por Vulcano de um modo tao 
claro, que o filosofo, cheio de admiracao, reconheceu per- 
feitamente o seu erro. 

A dansa das pantomimas nao era proprfamente uma 
dansa no sentido moderno da palavra; pois consistia, sobre- 
tudo, em movimentos expressivos e cadenciados da cabeca 
e das maos, como tambem em evolucoes de todo o corpo, em 
flexoes e contorsoes de todos os membros. A linguagem 
das maos, esta linguagem comum a todos os povos, que re- 
dime, como diz Quintiliano, a diferen^a entre os idiomas, 
era na antiguidade mais rica em gestos do que atualmente, 
e mais inteligivel. Cada movimento da mao e dos dedos 
tinha o seu sentido, e a eloquencia da dausa, foi assim, sem 
duvida, desenvolvida, aperfei^oada e requintada progressi- 
vamente, por um longo exercicio dessa arte. Todas as tes- 
temunhas daquela cpoca concordam em afirmar que os ar- 
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tistas de merecimento superior possuiam a capacidade para 
caracterizar cada parte com muita finura. Nas cenas pa- 
teticas, os pantomimes conseguiam muitas vezes comover 
cs espectadores ate as lagrimas. 

Conquanto os melhores artistas se esfor^assem para 
ohter os melhores efeitos pelo estudo e pela inteligencia, o 
atrativo principal, nestes espetaculos, maxirae para as mas- 
sas, estava na elegancia dos artistas, nas roupas suntuosas, 
matizadas de cores vivas, flutuantes em amplas dobras, pon- 
do em relevo a beleza juvenil dos atores; uma rica cabelei- 
ra natural era julgada indispensavel. Os imimeros segre- 
dos da "toilette" concorriam, sem duvida, a completar a 
ohra da natureza. 

Mediante continues exercicios e um regime particular 
de vida os pantomimes adquiriam uma agilidade, uma elas- 
ticidade e uma delicadeza, que os punha em condicoes de 
executar qualquer movimento com graca, elegancia e nioleza 
voluptuosa. Deste modo, distinguiam-se especialmente nos 
papeis de mulher, nos quais conseguiam fazer esquecer com- 
pletamente o seu proprio sexo. Nas cenas lubricas, que 
constituiam o ponto culminante do espetaculo, a graca, o 
encanto da sua arte juntavam-se frequentemente com uma 
luxuria e uma impudencia lais, que se tornavam sobremodo 
escandalosas. Juvenal, na satira sexta, fala de Batilo dan- 
sando a Led a e do efeito que a sua moleza e voluptuosidade 
produzia sobre as mulheres presentes. "Eis Batilo que da 
inicio a dansa do Leda, com movimentos lascivos. Tiicia 
nao consegue mais conter-se; Apula estoira em gemidos 
eroticos, e Thymele tune rustica discit: e Timele, ainda inge- 
nua aprende." 

As censuras que se faziam as pantomimas, no sentido de 
que difundiam a imoralidade e a corrupcao, nao podiam 
ser negadas nem pelos seus mais ardenles partidarios. Essa 
obra de perversao exercia-se especialmente sobre as mulhe- 
res, que se mostravam apaixonadissimas por esses espeta- 
culos. Zosimo, um 'dos ultimos historiadores pagaos do 
imperio, na introducao das pantomimas no tempo de Au- 
gusto, via o sintoma de uma desmoralizacao geral, que teria, 
portanto, comecado com a instituicao do poder monarquico 
entre os Romanos. 

Alem da pantomima, viam-se, sobre as cenas romanas, 
numerosas especies de espetaculos orquestricos, com tre- 
chos de cantos de tragedias e de outros poemas musicados 
e representados como pantomimas, com on sem acompanba- 
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mento de dansa. Sobretudo, porem, estava em grande mo- 
da a dansa grega chamada pirrica, de origem dorica, por- 
tanto de indole militar, que se conservou longamente em 
Sparta. Esta dansa aproxima-se muitas vezes, e ate con- 
funde-se com a pantomima, como resulta da descricao que 
Apuleio faz da que foi rcpresentada em Corinto peia colo- 
nia romana. e que reproduz a disputa entre Juno, Minerva 
e Venus acerca da maga de ouro. A cena representa o 
monte Ida. coberto de abrolhos e de arvores, com nascen- 
tes que jorram dos seus flancos. Cabras estao pastando 
nas encostas da montanha, guardadas por Paris, belo moeo, 
em costume de pastor, com a cabeQa circundada de uma 
tiara de ouro. Mercuric, tambem moco belissimo, com gran- 
de cabeleira loura, coberto unicamente pela clamide e com 
o caduceu na mao, a cabe^a ornada de pequenas azas de 
ouro, aparece dansando e oferece a Paris uma ma^a de ouro, 
indicando com o semblante e com os gestos o encargo que 
the fora confiado por Jupiter, e retirando-se em seguida. 
Chega neste momento Juno, mulher soberba. com a cabepa 
circundada pelo diadema e com o cetro na mao; vem, pou- 
co depois. Minerva com o seu capacete brilhante, ornado de 
coroas de oliveira, e armada de escudo e de lanca; e em 
seguida apresenta-se Venus, cobrindo a sua brilhante nudez 
unicamente com um veu de gaze de seda, que Ihe serve de 
palio. Juno, acompanhada por Castor e Pollux. comeQa, 
ao som da flauta, enunciando, na linguagem pantomimica. 
isto e. com gestos e passos de dansa, o seu proposito de dar 
a Paris o dominio da Asia, si Ihe conferir o premio da be- 
leza, isto e, a maga de ouro. Minerva, por sua vez, secun- 
dada pelos drtmonios do medo e do terror que, nus, execu- 
lam uma dansa com as espadas na mao, promete a Paris a 
gloria militar, em ritmos selvagens acompanhados por me- 
lodias doricas de carater guerreiro. Venus, enfim, com um 
sorriso cheio de encanto, vem ocupar o centro da cena, cir- 
cundada por um grupo de pequenos Amores, provides de 
azas e de arcos, e por outro grupo de mogas, representando 
as Gragas e as Horas. As flautas comecam a tocar uma 
suave melodia lidia, enquanto Venus executa uma dansa 
encantadora e promete a Paris a mais bela das mulheres. 
Paris, vencido, Ihe entrega a maga. Juno e Minerva reti- 
ram-se, manifestando o seu desapontamento e a sua colera; 
enquanto Venus, triunfante, da largas ao seu contentamen- 
to e a sua alegria com uma dansa final, que executa junta- 
mente com o coro que a acompanha. Acabada a dansa, um 



— 207 — 

jacto de po de acafrao e de vinho jorra do cume do monte 
Ida, o qual depois de encher com o sen perfume todo o tqa- 
tro, abisma-se e desaparece. 

A paixao pelas pantomimas (histrionalis favor), que 
Tacito chama de flagelo endemico de Roma, espalhou-se. 
em breve, entre todas as classes socials, sobretudo na alta 
sociedade, e entre as austeras matron as; de modo que os 
espetaculos piiblicos nao foram mais suficientes para sa- 
tisfazer a todos os seus amadores. Desde os primeiros tem- 
pos do Imperio representavam-se pantomimas nas grandes 
casas de Roma, para gozo particular dos donos e dos ami- 
gos convidados. As dansarinas, excluidas do teatro, triun- 
favam nestas representacoes particulares, e algumas entre 
elas, no dizer de Seneca, ganharam o favor dos aristocratas 
e ricacos que as presentearam com milhoes de sestercios. E 
nao parou nisso a paixao pela dansa, que se estendeu a toda 
a gente da alta sociedade, sendo considerada sinal de dis- 
lincao, como ja se dera com o canto. Si vox est, canta, si 
mollia brachia, salta, aconselhava Ovidio, nos seus Amores, 
a quern pretendia brilhar na sociedade (si tens boa voz can- 
ta, si tens membros garbosos dansa). E Horacio, por sua 
vez: 

 Nam quis me scribere plures 
Aut citius possit versus, qui membra movere 
Mollius ?  

(Pois, quern poderia escrever maior mimero de versos e 
mais depressa, quern saberia dansar mais graciosamente 
do que eu?) 

Apesar dessa preferencia de que gozavam os espeta- 
culos pantomimicos, os atores que se apresentavam nos tea- 
tros para divertimento do publico, eram considerados de 
grau inferior, indignos do nome de cidadaos romanos e ex- 
cluidos de todos os cargos honorificos. Pela lei Julia era 
proibido as filhas, netas e bisnetas de senadores contrair 
casamento com filhos de atores ou de atrizes, sob pena de 
nulidade, como tambem aos filhos, netos e bisnetos nas 
mesmas condicoes. O marido que surpreendia um ator em 
flagrante adulterio com sua mulher, podia mata-lo impu- 
nemente, como si fosse seu escravo ou seu liberto. 0 sol- 
dado que se fazia ator, era punido com a pena capital, como 
si se houvesse deixado escravizar. Todas estas disposi^oes 
fazem parte do Digesto, isto e, sao consagradas pela lei; o 
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que significa que estes casos eram, senao frequentes, pelo 
menos conhecidos. 0 proprio Augusto era de um rigor ine- 
xoravel para com os atores, que faltavam as conveniencias. 
Assim ele fez fustigar, nos tres teatros de Roma, e banir em 
seguida, o ator Stefaniao, castigando-o por causa das rela- 
coes que tinha com uma mulher casada, a qual cortara os 
cabelos e o acompanhava como creado; e fez chicotear pu- 
blicamente, no atrio da propria casa, o pantomimo Hilas, 
em virtude de queixa do pretor. 

O grande prestigio de que eram circundados esses ar- 
tistas e a rivalidade inevitavel entre eles nao podiam dei- 
xar de crear partidarios em favor de uns ou de outros. Os 
proprios atores, alias, fomentavam essas discordias, procu- 
rando cada um ganhar a preferencia do publico, por todos 
os meios mais ou menos licitos e, sobretudo, com aqueles 
aplausos comprados, que ainda hoje se costumam chamar de 
"claque"; costume de que se abusou durante o Imperio, pro- 
vocando frequentemente graves desordens. Ja no ano deze- 
sete a. C., a rivalidade entre Pilade e Batilo fora causa de 
graves disturbios, mas Augusto usou indulgencia para com 
esses artistas, que serviam tao bem aos seus propositos, dis- 
traindo a atemjao publica das coisas politicas. Os espetacu- 
los celebrados pela morte de Augusto tambem deram origem 
a novas desordens, que Tiberio, sucessor de Augusto, pro- 
curou acalmar e sufocar no silencio pelo mesmo motive, e 
para nao indispor o publico, tao apaixonado por essas diver- 
soes. 

As desordens continuaram com os imperadores que se 
seguiram, ate que, no ano 55, Nero, pretendendo favorecer os 
artistas, retirou a coorte pretoriana, encarregada de guardar 
o teatro durante as representacotfs, sob o pretesto de que 
convinha subtrair os soldados as seducoes dos espetaculos. A 
consequencia disso foi que as desordens aumentaram, trans- 
formando-se em verdadeiras lutas corporals, encorajadas 
pelo proprio Nero que, com o seu temperamento de desor- 
deiro e de violento, gostava imensamente desses motins, nos 
quais tomava parte saliente. Um dia, porem, numa destas 
algazarras, em que pedras e estilha^os de cadeira serviam de 
projeteis, um pretor foi gravemente ferido, e ele proprio re- 
cebeu uma "sonorosa" pedrada na imperial cabeca. 

Foi o suficiente para convence-lo de que os griloft sao 
necessaries nao sdmente na rua, mas tambem nos espeta- 
culos teatrais. 

E os pretorianos voltaram ao teatro. 



XIV - Viagens e Turismo 

O gosto pelas viagens, alem do instinto natural, e de- 
vido, em grande parte. as facilidades e comodidades que 
oferecem os pailses que se pretendem visitar. Sob esjle 
ponto de vista, os primeiros tempos do Imperio apresenta- 
vam condi^oes bastante favoraveis. Ja desde os ultimos tem- 
pos da Republica, Roma construira grandes caminhos, que 
cortavam nao somente toda a Italia, mas a propria Europa 
Ocidental, e atravessavam os Alpes, extendendo-se pela 
Franca e Espanha e chegando ao longo do Reno, ate o Mar 
do Norte. Ainda hoje constituem eles a admira^ao dos geo- 
grafos, e representam o que de melhor e possivel fazer-se 
nesse sentido; pois as maiores estradas dos nossos dias cor- 
rem sobre o tragado das estradas romanas, ao longo das 
quais estao colocadas as principais cidades desta parte do 
mundo. A batalha de Acio, doutro lado, como vimos, trouxe 
a paz ao mundo romano, e si, depois do triunfo de Augusto, 
houve ainda guerras, estas deram-se em paises longinquos, na 
Alemanha, na Persia, na Dacia, permanecendo o centro do 
Imperio, tal como se achava no ano 30 a. C., islo e, em com- 
pleta paz e tranquilidade. Itineraries gravados sobre vasos 
de prata, e descobertos na segunda metade do seculo passa- 
do, mostram como estes caminhos, que levavam para Roma, 
em todos os sentidos, eram conhecidos e frequentados. 

A organizagao dos correios do Estado — ja em uso nos 
paises orientais, alias, — reservava-se somente para o ser- 
vigo e os funcionarios piiblicos. Muitos indicios, porem, so- 
brevivem a documentar, que, ao lado desse service publico, 
havia uma organizagao particular para os transportes de 
pessoas e de mercadorias, entre os diversos pontos do Impe- 
rio. Almocreves e alugadores de carros de quatro e de duas 
rodas (redae e cisiarii), em numerosas cidades formavam 
corpora?6es, collegia iumentariorum. Tinham estas corpo- 
ra?6es as suas esta^oes perto das portas das cidades, como 
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provam as expressoes collegium iumentariorum portae Ver- 
cellinae et loviae e outras semelhantes, e sua fungao era 
exatamente a de transportar viajantes e mercadorias. 

Pelo correio do Estado, nas viagens de longo percurso, 
podiam-se fazer cinco milhas ou pouco mais por hora, isto 
e, sete quilometros e meio, sendo a milha romana igual a 
m. 1.478,70. Com os carros comuns isso era impossivel, 
devido a necessidade inevitavel de trocar de cavalos e de 
guia em cada esta^ao. Cesar, famoso pela rapidez das suas 
viagens, percorreu a distancia de oitocentas milhas, entre 
Roma e o Rodano, em menos de oito dias, isto e, fazendo 
cerca de cem quilometros por dia. 

As viagens maritimas limitavam-se a nove meses, mais 
ou menos, por ano, geralmente dos primeiros dias de mar?o 
aos ultimos de novembro, porque, durante o inverno, os 
navios eram retirados da agua e ficavam em seco ate a pri- 
mavera. Nesta estagao, mediante guindastes, eram recolo- 
cados no mar, como diz Horacio: 

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni 
Trahuntque siccas machinae carinas 

(Dissolve-se o rigido inverno pela agradavel volta da pri- 
mavera e do Zefiro, e os guindastes repoem os navios secos 
no mar). Somente em casos excepcionais, realizavam-se 
viagens no inverno, como aconteceu a Ovidio que, conde- 
nado ao exilio, foi obrigado a partir de Rrindisi para Tomi 
no mes de dezembro. Depois da guerra contra os piratas, 
sobretudo depois da pacifica^ao do Imperio, as viagens ma- 
ritimas se tornaram tranquilas, nao havendo mais perigo dos 
piratas, e foram por muitos preferidas as viagens terrestres. 

Nas viagens terrestres, que os pobres faziam a pe, os 
que tinham pressa viajavam a cavalo. Nas viagens de uma 
certa duracao, feitas de carro, os viaj antes eram acompa- 
nhados sempre de algum amigo e de numerosos escravos, 
os quais tambem seguiam de carro. A gente de alta con- 
di^ao nao se decidia a viajar, senao acompanhada por nu- 
merosos amigos e numerosissimos escravos com grandes ba- 
gagens. Assim ja se costumava fazer no fim da Republica, 
quando os viaj antes nao poupavam luxo nem gastos para 
tornar a viagem menos tediosa. Numa viagem a Lanuvio, 
juntamente com sua mulher, Milao, alem do exercito de es- 
cravos e escravas do seu sequito, levou consigo toda a sua 
clientela. Cesar fazia-se acompanhar por verdadeiros ser- 
vicos de hixo, e Antonio, seguido de toda a sua equipagem, 
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levava consigo, segundo o uso oriental, carros com leoes, 
numerosos vasos de ouro e outros objetos preciosos, como 
numa procissao. 

0 luxo, durante as viagens, fez-se maior ainda sob o Im- 
perio. Nero nao viajava senao acompanhado pelo menos 
por mil carros. Os sens cavalos eram ferrados de prata, os 
sens cocheiros vestidos de vermelho, e nao menos resplan- 
descente era todo o sen restante sequito. Popea mandara 
lerrar de ouro os sens animais de tiro e levava sempre con- 
sigo quinhentas jumentas, afim de Ihe fornecer o leite para 
o banho diario. As classes aristocraticas esforcavam-se por 
imitar o fausto imperial; de modo que o luxo das viagens 
era grandissimo e generalizado, segundo Seneca; a ponto 
de muitos, para satisfazer essa ambicao, que se tornara da 
moda, acabarem reduzindo-se a miseria. Homens de cor, 
picadores da Numidia, servidores a pe abriam o caminho, 
como numa procissao. O carro era puxado por cavalos bem 
alimentados, cobertos de purpura, com freios de prata ou 
de ouro. Os carros de viagem, guarnecidos de adornos pre- 
ciosos, as vezes de estatuetas de ouro, valem mais do que 
um palacio, diz Plinio. fistes viaj antes trazem consigo bai- 
xelas riquissimas, de ouro e de cristal, as vezes vasos pre- 
ciosissimos e objetos de arte, que precisam levar na mao, 
para nao expo-los aos choques da viagem. Os carros estao 
provides de todas as comodidades, de modo que se pode ler, 
escrever e dormir durante a viagem. Claudio, que gostava 
muito de jogar dados, tinha um carro com mesinhas fixas, 
para jogar a sua partida durante a viagem. 

Esta magnificencia de equipagem, luxo e conforto, du- 
rante o trajeto, tinham a sua razao na falta de hospedarias 
comodas e atraentes. Os ricos, dispondo de centenas de es- 
cravos, possuiam assim os meios de conseguir, mesmo em 
viagem, as satisfa^oes e as comodidades dos seus palacios, 
cousa que os hoteleiros dificilmente se achavam em condi- 
<j6es de realizar. E os viaj antes ainda gozavam de uma 
vantagem que era o clima meridional permitir passar a noite 
nas tendas portateis. 

Sem duvida. alguma, existiam hoteis confortaveis, alguns 
ate de luxo, nos quais se podia passar o tempo em descanco; 
e isso especialmente nas cidades comerciais, sobretudo nas 
principals cidades de banhos. Em regra, porem, eram defi- 
cientes, e aqueles que levavam tendas e meios proprios, quan- 
do nao encontravam hospedagem em casa de amigos, prefe- 
riam viver nas suas tendas. 



— 212 — 

Hospedarias comuns havia-as em todas as cidades de 
alguma importancia; e frequentemente as esta^oes, lugares 
onde se trocava de cavalos, tiravam o nome destes hoteis, 
tabernae, corao se chamavam na lingua do tempo. Lem- 
bram-se assim as estacoes das tres tabernae, junto da via 
Apia; ad novas, ad medias, ad pictas {tabernas); ou da insig- 
nia do hotel: ad gallum gallinaceum, ad stabulum olearum, 
ad aquilam maiorem, ad aquilam minorem, ad draconem e 
semelhantes. As insignias eram frequentemente figuras de 
animais. Havia inscricoes que convidavam os viaj antes a 
lomar hospedagem, prometendo um servi^o cheio de aten- 
^oes, com banhos e todas as comodidades, "como na capital", 
acrescentava-se geralmente na Italia. A legenda de um ho- 
tel de Liao, frequentado provavelmente por viaj antes de co- 
mercio, dizia; "Aqui Merciirio promete bons negocios, Apolo 
boa saude, Stimano boa recepcao e boa mesa. Quern se 
hospedar aqui achar-se-a satisfeito. Estrangeiro, observa 
bem onde vais hospedar-te". Todos os hoteleiros, como ain- 
da se faz nas cidades pequenas, cumulavam os hospedes de 
gentilezas e de cumprimentos, elogiando as vantagens e a 
limpeza da casa, embora, de ordinario, nada houvesse no 
hotel, de convidativo. A sociedade que ai se encontrava era 
das mais baixas, aposentos pouco limpos, travesseiros e col- 
choes cheios de folhas de canico em vez de penas, coma 
arundinis pro pluma strata, diz Plinio, formigando de pulgas 
no verao. 

As diarias em hoteis deste genero eram naturalmente 
baratas. Segundo uma inscricao descoberta nao ha muito, 
uma refeicao, sem vinho, pois o vinho pagava-se em sepa- 
rado, (e era baratissimo), custava tres asses, algo como 
tres tostoes, e o feno para o cavalo dois asses. Nos tempos 
de Polibio, como afirma este historiador, o viaj ante nao 
pagava mais do que meio asse para as consumacoes de 
todo o dia. 

Obstaculo maior as viagens era a falta de seguran^a 
dos caminhos, mesmo os mais frequentados. Os assaltos 
nao eram raros, especialmente nas provincias mais longin- 
ciuas, e sobretudo nas montanhas, apesar das providencias 
tomadas pelo Estado para impedi-los. Varrao, no De re 
rustica, deplora este fato, contrario a extensao da agricul- 
tura: "Muitos campos magnificos — diz — nao podem ser 
cultivados por causa dos roubos a que estao sujeitos, como 
na Sardenha e na Espanha, do lado de Portugal". 

Estas e outras dificuldades nao conseguiram contudo 
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impedir as viagens, que se fizeram mais frequentes, como 
disse, depois da pacifica^ao; sobretudo porque a imensa 
extensao do territorio sujeito ao Imperio, sobre o qual nao 
so os cidadaos Romanos, mas todos os povos podiam mover- 
se livremente, era por si so um incentivo a deslocagao dos 
individuos de um lugar para outro. 0 servico militar dava 
origem a frequentes transportes de homens de uma para 
outra guarnigao. Os funcionarios superiores raramente che- 
gavam ao fim de sua carreira sem ter passado pelas pro- 
vincias mais longinquas, e quando se moviam, eram sem- 
pre acompanhados por grande sequito de subalternos e de 
escravos, formando verdadeiros exercitos, como vimos. 

0 movimento mais importante era, sem duvida, o que 
afluia das provincias no sentido de Roma. Nao faltavam, 
porem, o movimento contrario de Roma para as provincias 
e o de uma provincia para outra. Nao havia cidade onde 
os estrangeiros nao fossem numerosissimos, pelo que Seneca 
pode dizer, com razao, que na propria ilha da Corsega, mon- 
tanhosa e, naquele tempo, inhospita, havia mais estrangei- 
ros que nascidos no pais. As relacoes destes emigrados com 
parentes e amigos que ficaram na terra natal, eram natural- 
mente ativissimas, dando assim origem a viagens frequentes 
em todas as direcoes. Numerosas profissoes, sobretudo a 
dos comerciantes, obrigavam os que as exerciam a passar a 
maior parte da vida em viagem. A conquista do Egito ini- 
ciara uma era nova para o comercio, abrindo-lhe o cami- 
nho das fndias. Para chegar a este pais embarcava-se em 
Alexandria, no forte do verao, aproveitando os aliseos do 
norte, para subir o Nilo ate Coptos, onde se chegava em doze 
dias, tendo um vento favoravel. Dai, servindo-se de came- 
los, chegava-se, em seis dias, ao porto de Berenice, praga 
maritima muito animada naquele tempo. Esta etapa, que 
atravessava o deserto, fazia-se de noite, para evitar os gran- 
des calores. "Guiando-se pelas estrelas — diz Strabao -— 
ia-se durante a noite de um para outro oasis, e ai descan- 
cava-se durante o dia. De Berenice, ou de Mios Hormos, os 
navios, levando a bordo numerosos homens armados, para 
se defenderem contra os piratas, transportavam-se comer- 
ciantes e suas mercadorias para a India, e viceversa, atraves- 
sando o golfo arabico. Toda esta viagem, ida e volta, fazia- 
se em seis ou sete meses, desde o solsticio de verao ate o 
mes de fevereiro seguinte. fisse comercio, que nos primei- 
ros tempos era praticado pelos Gregos e pelos Egipcios, pas- 
sou em grande parte aos Romanos sob o Imperio; de modo 



— 214 — 

que ja Horacio, pode dizer aos romanos que ambicionavam 
riquezas e, por isso, visitavam muito a India: 

Inipiger extremes curris mercator ad Indos 

(Mercador incancavel, corres ate os tndios longinquos). 
Pelo mesmo motivo, as viagens dos romanos extende- 

ram-se ao Ocidente, alcangaram toda a Galia ate o Mar do 
Norte e a Belgica, e, passando o cstreito da Mancha, chega- 
ram a Inglaterra, enquanto outros dirigiam-se para noroeste, 
percorrendo todo o mar Baltico, mar do ambar, como se di- 
zia antigamente, por ter sido ai encontradas as primeiras 
especies desta materia resinosa; como provam as moedas ro- 
manas encontradas nessa regiao, ate Koenisberg. 

Nao era somente o comercio que estimulava os Romanos 
a viajar. Muitos decidiam-se a percorrer o mundo impe- 
lidos pelo desejo de saber, de aprender coisas novas, vendo- 
as diretamente; e tambem porque a ciencia antiga era mui- 
to mais contemplativa do que a presente, e o estudo pelos 
livros oferecia maiores dificuldades e certeza menor. Nao 
somente os homens de ciencia precisavam verdadeiramente 
ver e observar de modo direto com os proprios olhos, mas 
tambem os geografos, os estudiosos da arte e da antiguidade, 
os naturalistas e os medicos, a respeito dos quais e suficiente 
lembrar os nomes de Diodoro, Strabao, Pausania, Diosco- 
ride, Galieno, que fizeram grandes viagens com finalidade 
exclusivamente cientifica. 

Muita gente tambem corria mundo simplesmente pelo 
gosto de viajar, como fazem muitos turistas dos nossos dias. 
Um amigo de Plutarco, Cleombroto de Sparta, homem rico 
e em condicoes de dispor de seu tempo como mais Ihe agra- 
dasse, fez grandes viagens unicamente para satisfazer a sua 
curiosidade, penetrando no Egito muito a dentro, ate as pla- 
gas dos Trogloditas, visitou o oraculo de Amon, passando, 
em seguida, atraves da Etiopia, ate o Mar Vermelho. 

Era, porem, sobretudo a mocidade que se interessava 
pelas viagens, para estender o seu horizonte alem da pro- 
pria terra natal, como afirma Filostrato. Era muito comum 
ver mocos. que abandonavam a casa paterna, para adquirir 
alhures uma instrucao mais ampla. Todos os distritos, todas 
as cidades que dispunham de uma cultura superior, torna- 
vam-se centres de estudos, e a mocidade dos arredores, e 
muitas vezes dos lugares mais afastados do Imperio, ai se 
reunia, como faz hoje onde existem grandes Universidades. 
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Nestas condicoes achavam-se Milao, na entao Galia Cisal- 
pina, hoje Italia superior; Augiistodunum, atual Autun no 
antigo pais dos fiduos, atual Nivernes; Apolonia, no Epiro; 
Marselha, a mais importante de todas as nomeadas, frequen- 
tadas as vezes ate por estudantes romanos. Nas provincias 
asiaticas. Tarso era a que reunia o maior numero de estu- 
diosos da Asia. Vinha em seguida Antioquia, na Siria, que 
Cicero, na ora^ao Pro Archia, chama de cidade eruditissimis 
hominibus liberalissimisque studiis affluentem. 

As cidades, porem, que sob este ponto de vista sobrepu- 
javam todas as outras, eram Roma, Alexandria e Atenas, para 
as quais afluia a mocidade estudiosa de todo o mundo. Es- 
pecialmente Roma e Atenas, p^las escolas publicas e pelas 
cadeiras oficiais instituidas e mantidas pelo governo, eram 
as que mais se assemelhavam as nossas Universidades. E 
ainda hoje as principais Nacoes mantem escolas em Roma 
e em Atenas, onde mandam a sua mocidade aperfeicoar-se 
em estudos especiais. 

Doutro lado, os professores viviam vagabundeando de 
uma cidade para outra; especialmente os retoricos e os so- 
fistas, que corriam de um para outro lugar para conquistar 
gloria e riquezas. Os professores mais celebres, sobretudo, 
nunca paravam muito no mesmo lugar, e muitas vezes trans- 
feriam-se de uma cidade para outra, levando consigo parte 
dos seus discipulos. Esta tradicao, alias, manteve-se tam- 
bem na Idade Media com os famosos Goliardos, conhecidos 
tambem com o apelido de clerici vagantes, os estudantes de 
tuna de Portugal, espiritos irrequietos e irreverentes; e na 
Renascenca, que fez reviver a epoca classica nao somente 
na mentalidade, mas tambem nos costumes. 

A maior parte dos artistas e dos artesaos exercendo ar- 
tes que se relacionavam com os artistas, estavam tambem 
em movimento continuo. Numa inscricao ainda existente, 
Zenon de Afrodisiade diz que, confiando unicamente na sua 
arte, percorreu numerosas cidades. Foram encontrados pe- 
destais de estatuas com o nome desle artista em Roma, em 
Siracusa e em outras cidades. 

A vida dos artistas da cena, atores, cantores, atletas e 
outros, devia ser mais nomade aindaj Viajavam sos ou em 
companhias como fazem atualmente; sobretudo na Grecia e 
na Asia Menor onde tambem as pequenas localidades tinham 
teatros, recebendo entre outros premios, o titulo de cidadao. 
Aurelio Carino, cantante celebre, que ganhara coroas em to- 
dos os concursos sagrados, desde os capitulinos ate os de An- 
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tioquia, alem de cidadao desta cidade o era tambem de Ni- 
comedia, de Atenas e outras. O atlqta Asclepiades era cida- 
dao de Alexandria, de Ermopolis, de Pozzuoli, de Napoles 
e da filide, senador de Atenas, e de muitas outras cidades. 

Numerosos eram tambem os que viajavam por motivo 
de saiide, sobretudo nas doengas do peito, contra as quais, 
como conta Plinio, o Velho, os medicos recomendavam o 
clima do Egito, ou o das montanhas ricas em arvores resi- 
nosas, lugares estes onde se podia fazer tambem um trata- 
mento lacteo. Entre os lugares mais procurados havia An- 
ticira, que produzia o heleboro contra a loucura, lembrado 
tambem por Horacio quando, falando de uma cabe^a meio 
louca chama-a de trihus Anticyris caput insanabile, cabe?a 
que nao se cura nem com o heleboro de tres Anticiras. Gran- 
de tambem era a afluencia aos templos dos deuses que cu- 
ravam doen^as, como os de Esculapio, de Isis e de Serapis, 
santuarios aos quais geralmente se anexavam estabeleci- 
mentos de banhos para tratamento de doentes. 

Nao faltavam, ja disse, os que viajavam simplesmente 
por viajar, como os modernos turistas, pela paixao da novi- 
dade, de trocar de pais, e ver terras novas, coisas de que 
ouviram falar ou leram nos livros. Hominum natura no- 
vitatis ac peregrinationis avida, diz Plinio, o naturalista; o 
que. desde aquele tempo, provava-se pelos numerosos indi- 
viduos que viajavam simplesmente para ver paises novos, 
como fazia o imperador Adriano, tao amante de novidade, 
que nao deixava de visitar qualquer pais do qual tivesse ou- 
vido falar com interesse. 

Estas viagens, porem, nada tinbam de comum com as 
dos modernos descobridores, que enfrentam dificuldades e 
perigos de toda especie para descobrir terras novas e au- 
mentar assim o patrimonio cientifico e economico da hu- 
manidade. O desconhecido nao atraia os antigos, em ge- 
ral, limitando-se eles aos territories conhecidos, conside- 
rados como limites naturais do mundo, mesmo pelos comer- 
ciantes e pelos homens de ciencia. Nenhum navegante ti- 
nha a ousadia de se aventurar na imensidade do mar oci- 
dental, considerado impraticavel. como o do norte, depois 
de uma certa distancia das costas: a-pesar-de nao poucos, 
como Strabao, Pausania e o proprio Platao, julgarem pro- 
vavel a existencia de um continente entre a Europa e a Asia. 
Do lado meridional, dizia-se, os desertos e o calor insupor- 
tavel tornavam candentes as pedras e a areia, de modo que 
os indigenas eram obrigados a viver em cavernas subter- 
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raneas. A serra de Atlas vivia circundada de lendas mis- 
teriosas, aceitas pelo proprio Plinio, como de montes do- 
minados durante o dia por uma terrivel solidao, e de noite, 
quando se iluminavam de fogos misteriosos, cheios de ru- 
mores e gritos terrificantes. Aumentavam as lendas rela- 
livas ao oriente e ao norte, a terra dos Hiperboreos, espe- 
cie de paraiso terrestre, onde o sol se levantava e se punha 
uma so vez cada ano. Plutarco diz ter ouvido pela boca 
de um seu amigo, grande viajante, Demetrio de Tarso, que 
as ilhas do norte, alem da Britania, eram habitadas por es- 
pectros, e que numa dessas pequenas ilhas se acnava Cronos 
(Saturno), adormecido e guardado pelo gigante Briareu. 

Mas mesmo aquem destes territorios fabulosos, os limi- 
tes entre os quais se mantinham os turistas dq toda especie, 
eram restritos; pois poucos se arriscavam a ultrapassar as 
fronteiras do Imperio. Strabao pensava que nenhum geo- 
grafo tivesse viajado mais do que ele, que tinha percorrido 
o mundo de leste para oeste, desde a Armenia ate as costas 
ocidentais da Europa, e do norte para o sul, desde o Ponto 
Euxino (Mar Negro), ate as lindes da Etiopia. Somente as 
provincias ocidentais, a Galia e a Espanha, desde o comedo 
do Imperio comegavam a despertar a curiosidade e o inte- 
resse dos Romanes, e as viagens nestas regioes nao eram 
raras, sobretudo na primeira, que em breve se moslraria 
muito diversa do que a haviam considerado nos tempos de 
Cicero, segundo o qual nada oferecia ela que pudesse des- 
pertar o interesse do estrangeiro. 

A maioria, porem, dos que nao se limitavam a Italia e 
a Sicilia, ja ricas de belezas naturais e creadas pela arte, 
dirigiam-se para oriente e para o sul, visitando a Grecia, 
a Asia Menor e o Egito, terras cheias de atrativos de toda 
especie, naturais, artisticos e historicos. 

A Italia oferecia em todas as direcoes o que mais serve 
para chamar os excursionistas. Os arredores de Roma, tan- 
to do lado dos Apeninos, como do mar, apresentam lugares 
encantadores, aos quais pediam conforto os Romanos no 
verao, para fugir aos calores sufocantes e as febres da ci- 
dade. Os poetas do Imperio estao cheios de elogios por 
essas belezas. Ao iniciar-se da primavera, os arredores da 
capital fervilhavam de visitantes. fjstia, Astura Formia, An- 
cio, Tivoli, Preneste, Aricia, Tusculo, Alba eram os lugares 
preferidos. Os que gostavam de ir mais longe, encaminha- 
vam-se pela Via Apia e dirigiam-se a Campania, sobretudo 
no inverno, onde o clima e mais doce, e onde se encontra- 
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vam as mais elegantes moradias da epoca. Para os gran- 
des de Roma ter uma vila nas praias de Napoles era indi- 
cio de bom gosto e de luxo, como atualmente para os Pau- 
listas ter uma casa na praia de Santos on do Guaruja. 

Depois da Italia, era, sem diivida, a Sicilia que oferecia 
aos turistas as maiores atracoes, pelas suas maravilhas na- 
turals, pela docura do clima, pela beleza e renome das suas 
cidades, pelas inumeras tradicoes historicas, que remontam 
aos tempos mais antigos, ate as origens mitologicas da ilha 
e do povo, a respeito da qual Lucrecio diz que a terra que 
pode ufanar-se de possuir o Etna e Caribdes 

.. .cum magna modis multis miranda videtur 
Gentibus humanis regio visendaque fertur, 
Rebus opima bonis, multa munita virum vi 

versos assim traduzidos por A. Jose de Lima Leitao: 

Ilha admiravel por mil modos grande, 
Rica de quanto e bom, digna de ver-se, 
Por varoes esforcados defendida. 

A Grecia, para os Romanes, era a terra do passado, onde 
a civiliza^ao, as artes, a filosofia, as ciencias tiveram o seu 
ber^o, era a cidade lumiere, a Paris da epoca antiga; mas 
uma Paris mais idealizada, mais intelectual e purificada pe- 
las suas condigoes de vencida, que vence o vencedor, com a 
sua tradnjao e com as suas fabulas que a tornam veneravel 
perante os olhos dos triunfadores, os quais, na palavra de 
Plinio, o M090, veneravam as cinzas de tamanha grandeza; 

Fama manet, fortuna perit: cinis ipse iacentis 
Visitur, et tumulo est nunc quoque sacra suo. 

(a fama fica, a fortuna desaparece: a propria cinza da de- 
saparecida e visitada e venerada no seu tumulo). fiste sen- 
timento de veneragao pela Grecia, entre os Romanes, nas- 
cera muito cede, antes da conquista, ja durante a segunda 
guerra Punica. Os embaixadores de Rodes, falando no Se- 
nado, no ano 191 a. C., quasi meio seculo antes da conquista, 
diziam. "A maior parte de vos visitou as cidades da Grecia 
e da Asia"; e Paulo Emilio, no ano 169 da mesma era, fez 
uma viagem a Grecia, visitando os templos e as cidades mais 
celebres, para conhecer as coisas admiraveis de que tanto fa- 
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lava a fama — como dizia em seu relatorio. E acabava afir- 
mando que o que o tinha impressionado e comovido mais 
profundamente fora Ollmpia, onde o Jupiter de Fidias Ihe 
dera a impressao de se encontrar diante do proprio Deus. 

Atenas, naturalmente, era a que exercia maior atracao 
sobre os visitantes, pela riqueza dos seus monumentos, que 
ainda hoje nao encontram rivals senao em Roma. Si, po- 
rem, Atenas encantava os amantes da arte e da antigui- 
dade, Corinto nao exercia menor atracao, por motives mui- 
to diversos, quasi dir-se-ia opostos. Corinto era a cidade 
do movimento, da atividade, do comercio, devido a sua po- 
si^ao sobre dois mares, bimaris, como a chama Horacio. 
Como estivesse em decadencia juntamente com a restante 
Grecia, foi reconstruida pelos Romanos, que deia cuidaram 
desde Cesar ate Adriano, transformando-a numa cidade nova 
e quasi completamflinte romana, com populacao prevalecente 
romana, o que a indicou para sede do Governador da pro- 
vincia. 

Muito visitada pelos Romanos era Epidauro, cidade do 
Peloponeso, pelo famoso templo de Esculapio; e, sobre to- 
das, Rodes, a capital da ilha desse nome, que Horacio cha- 
ma de clara. Na segunda metade do primeiro seculo da 
nossa era, Rodes era a cidade mais rica e mais brilhante de 
toda a Grecia, e tal se conservou ate o meado do seculo II, 
quando um terrivel terremoto Ihe derrocou os principals 
edificios. 

Os Romanos, em geral, depois de ter visitado a Grecia, 
passavam para a Asia menor, onde, para eles, os atrativos, 
nao eram menores, considerando esta terra como a sua pri- 
mitiva patria, pois, segundo a lenda, Eneias, com os seus 
companheiros, teria vindo de Troia para dar origem ao povo 

 genus unde Latinum 
Albanique patres atque altae moenia Romae 

canta Virgilio (donde o povo Latino, os pais Albanos e os 
muros da excelsa Roma). Ai toda a praia ainda resoa das 
batalhas cantadas por Homero, em toda parte se fala de 
Aquiles, de Heitor de Priamo, de Eneias, de Troia. Uma 
pequena aldeia chamada Ilion e considerada como o resi- 
due da antiga Troia, e os Romanos, em sinal d^ gratidao, 
fazem dela uma cidade. A Jonia, com suas tradicoes artis- 
ticas e historicas, as cidades de fifeso, ja sede de uma das 
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sete maravilhas do mundo antigo, Smirna e outras menores 
completam o encanto que chama a Asia tantos admiradores 
e tantos turistas. 

Si o Egito apresentava maiores empecilhos pela distan- 
cia e pelas costas que tornavam dificil a entrada no porto 
de Alexandria, tanto assim que, ja desde os tempos de Au- 
gust©, o governo imperial mantinha a sua custa um farol, a 
abundancia de monumentos, as tradi^oes antiquissimas, a 
riqueza do pais, as belezas naturais, o misterio dos costumes 
e das suas religioes, e muitos outros fatos excitavam a cu- 
riosidade dos Romanes, que porisso visitavam frequente- 
mente a terra das piramides, apesar das grandes dificul- 
dades da viagem. 

Ja disse que o movimento comercial entre Roma e Ale- 
xandria era ativissimo, sendo esta o entreposto de todo o 
comercio com a Asia oriental, sobretudo com a India. Nao 
menor, porem, era o movimento dos turistas e dos que no 
Egito procuravam as fontes da antiga sabedoria e das cren- 
cas misteriosas, que, depois da batalha de Acio, se difundi- 
ram em todo o Ocidente. 

Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande, tres se- 
culos antes da era vulgar, tornara-se a capital do Egito, 
com uma populagao que se aproximava de um milhao. Do- 
tada de elegantes palacios publicos e particulares, centro 
de vida intelectual, sobretudo pelo helenismo que da Grecia 
passara para esta grande metropole, com grandes biblio- 
tecas e escolas que Ihe deram a fama de primeiro centro 
intelectual do mundo durante alguns seculos, devia exercer 
uma atracao nao igualada talvez por nenhuma outra cidade 
no tempo antigo. A elaboracao da literatura, da filosofia, 
da ciencia alexandrina, como da propria religiao crista, que 
teve na foz do Nilo um centro de preparacao e de difusao 
nao inferior a da propria Roma, provam exuberantemente 
a importancia dessa cidade e conseguintemente o movimen- 
to de viajantes que de todos os lados se dirigia para Ale- 
xandria, e dai se espalhava por todo o Egito. 

Com o Egito completa-se o quadro, ou melhor, o es- 
boco do grande movimento turistico dos Romanos, que, uma 
vez conquistado o mundo, tinham interesse em conhece-lo, 
em estudar-lhe as belezas e, talvez ainda mais, as riquezas. 

Resta a ver as causas principals que induziam os Ro- 
manos a empreender tantas viagens; indagagao inleres- 

sante, porque nos serve tambcm para compreender a psi- 
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cologia desse povo, estudada nas suas tendencias e nos sens 
gostos. 

Em primeiro lugar, deve-se colocar o interesse, a cu- 
riosidade que nos Romanos despertavam as lembrancas his- 
toricas e as originalidadojs naturais. E como umas e outras se 
encontravam sobretudo nos templos, eram estes os pri- 
meiros que atraiam a atencao dos visitantes, ao entrar pela 
primeira vez numa cidade. fistes templos eram geralmente 
ricos de objetos preciosos, especialmente de pinturas, es- 
culturas e outros tesouros de arte, ex-votos particulares on 
presentes de congregacoes religiosas, muitas vezes deposi- 
tados nestes lugares sagrados, porque julgados os mais se- 
guros e os mais visitados. Os templos, deste modo, funcio- 
navam como os modernos museus; porque, alem das nume- 
rosas obras de arte, continham interessantes curiosidades 
naturais, tais os cranios de elefantes, que se encontravam 
em muitos templos, entre outros no de Diana, em Capua; 
dentes de elefantes, grandes serpentes, e ate, num deles, um 
crocodilo encontrado por Juba num lago da Mauritania, etc. 

As raridades e preciosidades historicas tambem eram 
numerosissimas nesses templos, sobretudo objetos que per- 
tenceram a personagens celebres. No templo de Marte con- 
servava-se a espada de Julio Cesar; Varao diz ter visto no 
templo de Sanco (deus sabino) o fuso e a roca de Tanaquil. 
Num templo de Atenas conservava-se a couraca de Masistio, 
que comandara a cavalaria persiana na batalha de Plateia, 
juntamente com a espada de Mardonio, e muitas outras do 
mesmo genero. O que, porem, despertava maior interesse 
eram as reliquias dos tempos heroicos e lendarios. Em 
muitos templos, encontrava-se uma grande variedade de 
ovos de Leda. muito provavelmente ovos de avestruz, um 
copo de ambar oferecido por Helena ao templo de Minerva, 
o modelo exato dos seios da bela mulher de Menelau, os 
navios de Agamemnon, na Eubeia, de Eneias, cm Roma e de 
Ulisses, em Corcira. Remontava-se as vezes tambem a tem- 
pos mais antigos, como acontecia com o templo de Pano- 
peia, na Focida, onde se via um residuo do barro com que 
Prometeu plasmara os homens, barro que — dizia-se — ti- 
nha cheiro humano. Acontecia tambem encontrar-se o 
mesmo objeto em dois lugares diversos; assim em Captos 
como em Menfi podiam-se admirar os cabelos que Isis ar- 
rancara a sua cabeleira, chorando a morte de Osiris. No 
porto de Salamina, via-se a pedra sobre a qual so sentara o 
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velho Telamao, assistindo a partida do filho para a guerra 
de Troia. Outros indicavam o lugar exato onde Gadmo 
semeara os dentes de dragao, dos quais surgiram homens 
armados da cabe^a aos pes. 

Teria de continuar durante boras inteiras, si quisesse 
enumerar todas as raridades de toda especie que se encon- 
travam nos templos da antiguidade, e que alraiam a curio- 
sidade dos visitantes, no que eu corre^a o risco de me trans- 
formar num daqueles periegetes, como os chamavam os gre- 
gos, ou cicerones, como os chamam ainda hoje em Roma, 
que a troco de esportulas, se encarregavam de guiar os 
estrangeiros nessas visitas, explicando as maravilhas, as 
raridades existentes. Gente terrivel, faladores incansaveis, 
que tudo sabem, sem nada saber, que tudo explicam, sem 
nada explicar, capazes de mostrar, com descaramento desa- 
busado, o lugar onde Lucrecia assassinou Marco Antonio, 
ou onde Numa casou com Pompilio. 

Num poema atribuido a Lucilio, o moco, depois de lem- 
brar o interesse pelas antiguidades historicas, que induzia 
os Romanes a visitar os paises mais longinquos do Imperio, 
alude ele ao interesse pelas belezas artisticas da Grecia e do 
Oriente. Os Romanes, de fato, avidos de se instruirem, 
para formar o gosto artistico nao deixavam nas sua viagens 
de examinar as obras de arte tao numerosas e tao espalha- 
djts na Grecia e na Asia Menor. Cicero, na oracao De im- 
perio Pompei, para mostrar o grande interesse que o famoso 
general romano tinha pela empresa que Ihe fora confiada 
pelo Senado, diz que atravessou a Grecia sem se deixar dis- 
trair das obras de arte de que o pais era tao rico: Signa et 
tabulas ceteraque ornamenta Graecomm, quae alteri tol- 
lenda esse arbitrantur, ea sibi ille ne visenda quidem exis- 
timavit. Propercio em Atenas, nao queria somente, estudar 
Platao, Demostenes e Menandro, mas contemplar as imagens 
e as obras da escultura e da pintura. 

Muitas vezes, empreendiam-se viagens unicamente para 
admirar essas obras artisticas, segundo Cicero, que visitou 
Tespis para ver o Cupido de Praxitele, e Plinio que foi a 
Gnido para admirar a Venus do mesmo artista. 

A admiracao, porem, chegava a ponto tal que, para que 
o gosto artistico fosse compartilhado por todos os habitantes 
de Roma, as obras de arte eram carregadas para a cidade 
eterna, que se transformava assim no mais rico museu do 
mundo. 
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Coisa que, alias, fazem todos os conquistadores. Napo- 
leao ainda, ha pouco mais de um seculo, nas suas expedi- 
(joes a Italia deu aos Italianos, como dizia, a liberdade, mas 
tirou-lhes centenas de obras primas, das quais somente uma 
parte foi restituida depois de 1815, enquanto a maior parte 
continua nos museus e nas pinacotecas de Paris. 

Napoleao, como estamos vendo, podia justificar plena- 
mente os sens roubos artisticos nos ensinamentos do mais 
puro classicism©!... 





XV - A Literatura 

O seculo de Pericles, o seculo de Augusto, o seculo de 
Leao X, o seculo de Luiz XIY... Que e que significam estas 
frases que ouvimos tao frequentemente, para indicar um 
periodo historico de especial importancia e com carateris- 
ticas proprias, que o distinguem dos outros todos? fisses 
felizardos que deram o nome a um periodo historico, teriam 
enchido aquele tempo com a sua acao em todos os campos 
da atividade humana; pois a denominacao abrange-as todas, 
desde a politica ate a filosofia, desde a economia ate a reli- 
giao? Seria absurdo pensar nisto, a-pesar-de se tratar de 
individualidades de valor e merecimentos nao comuns. 
Trata-se de felizardos, disse, que, por condicoes especiais, 
foram colocados em posicao particular, que os tornou ex- 
poentes da epoca em que viveram. Assim "seculo de Au- 
gusto" significa aquele movimento que, em todos os cam- 
pos da atividade humana, representa a passagem do periodo 
republicano para o periodo imperial: no campo politico 
economico, literario, filosofico, religioso e moral. 

Tratando hoje do movimento literario durante esse pe- 
riodo, nao pretendo fazer a historia das letras daquele tem- 
pio, ique e sem duvida o mais brilhante e o mais rico da 
literatura romana. 0 que, mesmo que nao fosse muito 
particularizado, nos prenderia anos inteiros. Tocarei sim- 
plesmente em algumas das carateristicas, que distinguem 
este dos outros periodos da literatura, e que justificam o 
apelido de classico com que e geralmente indicado. 

Antes de mais nada, deve-se por bem claro que com o 
apelido "classico" nao se pretende dizer que tanto o conjuu- 
to da atividade literaria, como os autores, particularmente 
considerados, sejam superiores aos do periodo que prepedeu 
e ao que se Ihe seguiu. Em primeiro lugar, e precise reco- 
nhecer que algumas formas literarias, ja florescentes, desa- 
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pareceram, como o teatro que, afora a alelana e o mimo, 
tormas de arte dramatica inferior, se reduziu a quasi nada 
durante o periodo imperial, como vimos numa precedente pa- 
lestra. Mas mesmo nos generos que tiveram as suas mais 
importantes expressoes, como a lirica, a historia e a elo- 
quencia, nao e possivel dizer que este periodo superou os 
outros. Quern teria a coragem de afirmar a superioridade 
epica de Yirgilio sobre Lucrecio, que tanto vigor, tanto brio 
soube infundir a um tema arido e pobre, como e a doutri- 
na epicurea? Qual o trecho virgiliano que pode sustentar o 
confronto com o admiravel hino a Venus, com que Lucrecio 
abre o sen poema? Todo o helenismo horaciano, toda a 
graca tibuliana, toda a erudicao de Propercio e toda a sen- 
sualidade de Ovidio, nao conseguem veneer o impeto lirico 
e a sinceridade sentimental de Catulo. Tito Livio nao con- 
seguiu por certo ultrapassar Cesar e Salustio, que Ihe foram 
predecessores e mestres; e, no entanto, foi superado, na in- 
terpretacao filosofica dos acontecimentos e no vigor do es- 
tilo, por Tacito, que vein um seculo mais tarde. Nao falo 
da filosofia, porque Seneca, o unico grande filosofo, que teve 
Roma — si nao se quer chamar de filosofo aquele grande 
compilador que foi Cicero, — pertence tambem ao periodo 
post-augiisteo. Quando Augusto morreu, Seneca estava com 
pouco mais de quinze anos. 

Em que consiste, portanto, a superioridade do periodo 
augusteo, chamado de classico, palavra que passou a signi- 
ficar perfeicao em todas as coisas, sobretudo em literatura? 

Disse-se, com razao que a literatura de um povo e a ex- 
pressao do pensamento, da conciencia desse povo. As re- 
lacoes entre esses dois elementos, portanto, sao relacoes de 
substancia a forma, de contenente a conteudo, relacoes que 
nem sempre se acham em perfeito equilibrio, desenvolvendo- 
se, em geral, a primeira muito mais rapidamente, que a ou- 
tra e precedendo-a por isso mesmo. Assim, em Roma, o 
desenvolvimento nacional precedera de muito o desenvolvl- 
mento intelectual, sobretudo o desenvolvimento literario; e, 
como sabemos, o Estado Romano ja era grande, quando a 
sua literatura estava no seu inicio. Para aumentar essa 
falta de equilibrio, existia outro fato nao menos grave: a 
influencia do helenismo na vida romana. O periodo que 
precede) a idade de Augusto, apresenta uma literatura de 
evidente influencia grega, em que o helenismo ocupa lugar 
preponderante. O proprio Catulo, tao pessoal e tao origi- 
nal nas suas concepcoes, esteticamente mantem-se fiel a arte 
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grega. Lucrecio vai Luscar a inspiracao e a materia do seu 
poema na filosofia da Grecia. Cicero, repetidas vezes, mas 
sobretudo na oracao Pro Archia, declara que tudo deve o 
influencia grega; e, com o exagero proprio de orador, que 
mira unicamente ao triunfo da causa que esta patrocinando, 
comeca a sua oracao: Si quid est in me ingenii, si ha em 
mini alguma luz de inteligencia, alguma habilidade orato- 
ria e nocao racional do que e arte de falar, confesso que 
devo tudo isso a A. Licinio Arquia; e continua fazendo vo- 
tos para que a literatura romana se fortalega, caminhando 
sobre as pegadas da grega. O proprio Virgilio, mo^o, nos 
seus primeiros trabalhos, ressente-se ainda muito da influ- 
encia helenica, e as suas eclogas sao todas de inspiracao e 
de forma grega. 

Esta falta de equilibrio, devida a disparidade entre a 
conciencia e a sua representagao, aumentada pela influen- 
cia grega, desaparece na epoca de Augusto, devido a causas 
numerosas, sobretudo a paz, que permite maior dedicacao 
as letras e a estabilizacao de uma nova conciencia nacional, 
convencida do seu valor e da sua capacidade. A harmonia 
tranquiia, que reina em Roma, depois da batalha de Acio e 
a conquista do mundo, na confianca de ter, com o mundo, 
conquistado o direito a uma dominacao perpetua, reina tam- 
bem na literatura, e constitue a nota carateristica, a base do 
chamado classicismo. E' mn equilibrio estavel que se esta- 
belece entre os diversos elementos constitutivos da litera- 
tura, que em Roma sao a tradicao, a conciencia nacional e 
a influencia helenica. e que se harmonizam numa forma 
estetica nova, na qual o conceito grego deixa de ser influen- 
cia estrangeira, para se transformar em estetica nacional, 
ou melhor, elaboracao nacional do que fora simples arte 
grega. A literatura classica do periodo augusteo, portanto, 
representa a elegancia brilhante dos gregos enxertada sobre 
a solenidade romana, em forma estavel. 

Anteriormente a Augusto, o exercicio da literatura era 
abandonado aos escravos e aos libertos. Os Romanes fa- 
ziam literatura simplesmente por distra^ao, e escreviam ver- 
sos ou prosa nas boras vagas, como um passatempo qual- 
quer, como teriam jogado uma partida de dados, entre uma 
e outra sessao do Senado, ou entre um ou outro exercicio 
militar. Nos tempos de Cicero, ainda se encontram indicios 
desse estado de espirito, e o grande orador, muitas vezes, 
se esforcou para convencer os seus patricios da importancia 
dos estudos literarios. Sob o Imperio, com o otium da paz. 
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desenvolve-se tambem o gosto lilerario, que serve para en- 
clier o vacuo deixado pelo abandono da atividade politica 
e dos sens cuidados. feste o motivo pelo qua! liomens de 
alta posicao, que ja ocuparam cargos elevadissimos no exer- 
cito e na publica administracao, on abandonam espordanea- 
mente on sao afastados da coisa publica e, como consolo des- 
ta diminutio da personalidade politica, dedicam-se as letras, 
tornando-se eles proprios poetas ou prosadores, ou prote- 
gendo e encorajando os que das letras faziam a propria 
profissao. 

Afastada neste modo, ou talvez melhor, impedida de se 
imiscuir em politica, a literatura, em regime monarquico, 
transforma-se e torna-se fim de si mesma, isto e, determina- 
se pelo principio da arte pela arte. A consecucao da beleza 
literaria e o unico escopo da literatura imperial. Augusto 
e os seus amigos e auxiliares compreendem a grande vaii- 
tagem deste novo rumo e procuram favorece-lo de todos os 
modos, fazendo dele um sistema de governo, como ja o ba- 
viam feito com o teatro e com os jogos de circo e de anfi- 
teatro. Comecam, assim, os favores, os encorajamentos, as 
lisonjas para os poetas, sobretudo para aqueles que mani- 
festavam engenho privilegiado, porque nos elogios, e mui- 
tas vezes nas bajulacoes destes poetas, os Imperadores e os 
seus amigos viam tambem a propria gloria e a satisfacao 
da propria ambicao. Pela difusao que a literatura, espe- 
cialmente a poesia, conseguira entre o povo, o qual se inte- 
ressava pelas obras dos grandes autores, os imperadores 
viam nas aprovacoes e nos elogios dos poetas um meio tam- 
/bem para tornar mais facilmente aceito o novo regime. 

O primeiro a dar o exemplo foi, naturalmente, Augusto, 
que era, alias, quern nisso tinha mais interesse. Fez-se logo 
promoter da literatura e protetor dos literates, fazendo do- 
natives, fundando bibliotecas, no que fora precedido por 
Asinio Poliao, dando incumbencias ricamente remuneradas, 
e manifestando grande deferencia pelos poetas. Foi ele 
tambem escritor, tendo escrito — dizem os seus historia- 
dores, sobretudo Suetonio — um poema, Sicilia, um livro de 
epigramas, um dos quais, muito licencioso, e conservado 
por Marcial; um livro de Memorias, uma resposta ao pane- 
girico de Catao, e umas exortacoes a filosofia. 0 valor ii- 
terario de Augusto, porem, nao devia ser grande, si, apesar 
do seu nome, nada se conservou, afora da famosa inscricao 
ancirana, esculpida no bronze. 

0 mais valido auxiliar que Augusto teve nesta obra de 
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adormecimento, para nao dizer de corrupcao, foi Mecenas. 
Pertencente a antiquissima familia etrusca, de temperamen- 
to doce e generoso, amante da boa vida e do ocio, mais 
que dos cargos publicos, mmca quis ocupar lugares dg im- 
portancia politica, a nao ser em casos especiais e a pedido 
de Augusto, do qual foi o mais fiel dos amigos e dos con- 
selbeiros. Distinguia-se por certas formas amaneiradas de 
vestir e de escrever, vivendo segundo o proprio gosto, cir- 
cundado de homens de letras e de artistas. A casa dele era 
um centro em que se reuniam os homens mais cultos e as 
inteligencias eleitas de Roma; pelo que ser admitido na 
casa de Mecenas era a aspiragao de todos os que se dedi- 
cavam as letras. Alem de Virgilio e Horacio, que foram as 
estreias de primeira grandeza dessa constelacao, frequenta- 
vam a casa de Mecenas, Propercio, Quintilio Varo, Tuca 
Melisso e muitos outros. Sendo riquissimo, Mecenas auxi- 
liava largamente esses escritores, aos quais nada deixava 
faltar, incitando-os, muitas vezes, e sugerindo-lhes os assun- 
tos de sua preferencia, de modo que bom numero das obras 
de Horacio, Virgilio e Propercio sao devidas a sugestoes de 
Mecenas. Horacio, mais que todos, vivia com Mecenas em 
grande intimidade, e recebera dele grandes favores, compre- 
endida uma quinta na Sabinia. Correspondendo a tamanha 
amizade, Horacio dedicou a Mecenas nuraerosa odes, entre 
estas a primeira do livro primeiro, a conbecidissima Mae- 
cenas atavis edite regibus  

Outro centro literario, ate certo ponto em oposicao ao 
precedente, era o de Messala. M. Valerio Messala Corvino, 
companheiro de estudos, em Atenas, de Horacio e do filho 
de Cicero, foi incluido nas listas de proscricao do ano 43 a. 
C. por estar, como os sens companheiros de estudo, do lado 
de Bruto e de Cassio, com os quais ficou ate a batalha de 
Filipos. Pouco depois, desligou-se, aproximando-se de, An- 
tonio, e, em seguida, de Otavio, tornando-se um dos perso- 
nagens mais importantes do Estado, especialmente nas coi- 
sas militares. TomCm parte na batalha de Acio, coman- 
dando depois diversas expedicoes na Siria, na Cilicia e na 
Galia, conseguindo triunfos. Pela sua alta posicao e 
pelo sen valor pessoal, manteve-se sempre independente e 
pode retirar-se a vida privada, quando se achou em discor- 
dia aberta com Augusto. Foi homem de grande cultura e 
de fino gosto, sobretudo orador elegante, como testemunha 
Cicero, cuja escola seguia e que chamava de verissimum 
genus dicendi; de modo que, ainda mais tarde, era conside- 



— 230 — 

rado orador de primeira ordem. Tacito, no Dialogo De 
oratore, coloca-o antes de Cicero, pela pureza e elegancia 
da lingua Cicerone mitior Corvinus et dulcior et in verbis 
magis elaboratus; (Corvino foi mais doce e mais suave e na 
escolha das palavras mais esmerado que Cicero); Reti- 
rando-se da vida piiblica, Messala dedicou-se exclusivamen- 
tc as letras, fazendo de sua casa um cenaculo de poetas, 
cujo expoente principal era Tibulo, o fino qlegiaco, que se 
manteve afastado do centro mecenatiano. Dominava neste 
cenaculo, um certo vento de "fronda", tanto quanto era pos- 
sivel, numa (Vpoca em que a vontade unica de Augusto do- 
minava soberana. Nao se tratava, entretanto, propriamente 
de duas escolas, mas de dois partidos, de dois cenaculos 
distintos, em concorrencia entre si. Alem de Tibulo, per- 
tenciam ao cenaculo de Messala diversos outros poetas e ate 
poetisas, entre estas Sulpicia, de quern falaremos mais adian- 
te, e cujos versos, juntamente, com os de outros vates, fo- 
ram, por muito tempo, confundidos com os de Tibulo. 

Um terceiro cenaculo reunia-se em redor de Asinio Po- 
liao, que se afastara tambem da vida publica, depois de 
nela ter tornado parte ativissima. Como escritor foi por 
certo muito superior aos precedentes, tendo sido historiador, 
poeta, tragediografo, orador e critico. Na ode primeira 
do livro segundo, Horacio faz o elogio da historia da guerra 
civil, que Poliao estava escrevendo, chamando-a de pericu- 
losae plenum opus aleae, obra cheia de perigos, pela qual 
o autor caminha sobre as brazas cobertas de cinza. Apro- 
veita tambem a ocasiao para elogiar as outras obras dele, 
sobretudo as tragedias, que Virgilio considera nada menos 
dignas de Sofocles. Como critico, foi ele que descobriu em 
Tito Livio aquela patavinitas, influencia linguistica da pro- 
vincia em que o grande historiador nascera, e da qual os 
criticos modernos ainda falam. Asinio fundou uma biblio- 
teca publica antes do proprio Augusto, como tambem orga- 
nizou uma grande cole^ao de obras artisticas, que abriu ao 
publico. Foi ele tambem que introduziu o habito daquelas 
recitationes, que, pelo abuso que delas se fez, se tornarara 
uma das causas da decadencia literaria. 

Nestes ires cenaculos, pode-se dizer, elaborou-se a li- 
teratura do periodo augusteo, a literatura classica. O pri- 
meiro, o de Mecenas, era propriamente o cenaculo oficial, 
que seguia, atraves de quern Ihe deu o nome, a inspiracao 
de Augusto. A obra mais perfeita de Virgilio. de fato. "As 
Georgicas", sabe-se que foi escrita sob a inspiracao de Au- 
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gusto, ao qual o poeta leu primeiro o seu trabalho, modifi- 
cando ate um trecho que, por razoes politicas, nao era do 
gosto do ditador, O proprio Horacio, apesar do seu cara- 
ter independente e de ter recusado cargos honorificos que 
o impejrador Ihe oferecia, como o de faze-lo seu secretario, 
nao pode escapar a influencia que dominava o cenaculo do 
qual era um dos principals ornamentos, escrevendo nume- 
rosas odes em honra de Augusto, e muitas outras. por en- 
comenda do mesmo, entre estas o famoso Carmen saeca- 
lare, uma das poesias mais perfeitas do Venosino. 

Os outros dois cenaculos tinham algo de independente, 
de frondeur, como ja disse, tanto quanto o permitiam as 
condicoes politicas, nao certo favoraveis a liberdade de ma- 
nifestacao literaria menos que ortodoxa. Ao cenaculo de 
Messala perteneeu tambem uma poetisa, Sulpicia. 'cujos 
versos sao indicio da independencia do seu carater, nao so- 
mente, mas do espirito irrequieto e rebelde que dominava 
naqueie centro. 

Ja live ocasiao, anteriormente, de dizer como o amor 
pela poesia se tivesse comunicado tambem as mulheres; 
muitas das quais liam e apreciavam os versos, e algumas 
tambem os compunham. O incitamento as letras comecava 
na escola, pelo menos nos cursos superiores, frequentados 
por numerosissimas mocas de familias patricias, onde se 
dava instrucao classica, no dizer de Quintiliano. Uma mu- 
Iher, para ser perfeita, segundo Marcial, devia ser dives, 
nobilis, erudita, casta (rica, nobre, culta e casta). Stacio 
diz culta a mulher de Lucano, porque dotada de bom genio. 
Plinio, o Moco, cobre de louvores sua propria mulher, pela 
parte que tomava nos seus sucessos literarios. Friedlaen- 
der, a este respeito, escreve: "Na casa de Augusto, que fa- 
vorecia propositadamente e encorajava as tendencias lite- 
rarias, as mulheres nao podiam deixar de se associar tam- 
bem a este movimento literario. Otavia aceita a dedicato- 
ria de uma obra filosofica de uma mulher; a cultura pro- 
funda do espirito de sua filha Julia, e o interesse que ela 
dedicava a literatura, contribuem a crear a grande popula- 
ridade de que ele gozava. Lem-se ainda hoje certos ver- 
sos com os quais o poeta Crinagoras acompanhava as poe- 
sias de Anacreonte, enviadas a bela e virtuosa Antonia, mu- 
lher de Druso". 

As mulheres daquela epoca ocupavam-se de literatura, 
nao somente como "estudiosas e araadoras, mas tambem 
como escritoras. A esposa do poeta tragico Yario era mu- 
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Iher dc muitas letras, Varii tragaediarum scriptoris uxor lit- 
teratissima, e Perila, filha de Ovidio, loi poetisa como o pai. 
Infelizmente, porem, nada delas sobreviveu, a nao ser seis 
breves elegias, que Sulpicia dirige ao sen amado, Cerinto. 
Ate quasi o meiado do seculo passado, nunca se falara em 
Sulpicia, apesar ([as duvidas que havia acerca da autentici- 
dade da maior parte das alegias do quarto livro de Tibulo; 
ate que Grupe primeiro, e depois Rossbach, mostraram que 
as breves composicoes 7-12 desse livro pertencem a poetisa 
ate entao desconhecida. 

Todo o romance de Sulpicia, pois trata-se de um verda- 
deiro romance, esta contido nos seis bilhetes, que impres- 
sionam profundamente, sobretudp pela sinceridade e im- 
petuosidade do sentimento, que caracteriza esse amor. Sul- 
picia ama ardcntemente Cerinto, moco de condicao social 
inferior a sua. Cerinto e, com toda probabilidade, um pseu- 
donimo, sob o qual a poetisa oculta o nome verdadeiro, co- 
mo, alias, costumavam fazer os poetas daquela epoca, que 
indicavam sempre por pseudonimos gregos as suas amigas: 
Lesb/a, Delia. Nemesis. Cliccra, Cintia, etc. Acerca desta 
jovem poetisa nada sabemos, afora do que resulta dos ver- 
sos dela, que durante tantos seculos ficaram ocultos, como 
o nome da sua autora, menos feliz nisso do que a sua ho- 
mdnima, a Sulpicia mulher de Caleno, que viveu nos tem- 
pos de Domiciano. da qual nada sobreviveu, mas que Mar- 
cial enaltece em quatro epigramas, 35, 36, 37, 38, do Livro 
X, colocando-a acima de Safo pela arte e pela pudicicia: 

Hac condiscipula vel hac magistra 

Esse doctior et pudica Sappho; 

E recomendando a leitura dos versos dela as mocas que 
gostam de ser amadas por um unico homem, e aos maridos 
que desejam ser amados por uma unica mulher: 

Omnes Sulniciam legant puellae 
Uni quae cupiunt viro placere; 
Omnes Sulpiciam legant mariti 
Uni qui cupiunt placere nuptae. 

Mas voltemos ao nosso assunto. Sobre esta poetisa, te- 
rei talvez, de fazer proximamente uma conferencia especial. 
No entanto a lembranca que aqui fiz. serve para mostrar 
como a paixao pela poesia, naquela epoca, foi grande e di- 
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fundida tambem entre as mulheres, e que si Roma nao teve 
ama Safo, teve, porem, numerosas mulheres que gostarara 
da poesia e que escreveram versos. 

No ano 14 da nossa era, raorre Augusto e comeca a deca- 
dencia da literatura latina, escrevem geralmente os historia- 
dores. E' uma das numerosas afirmagoes convencionais de 
que esta cheia a historia de todos os povos. Na historia nao 
ha solucao de continuidade, e todas as divisoes cronoiogicas 
nao passam de ficcoes, de datas convencionadas para sim- 
bolizar um fato, uma passagem, que, as vezes, precisou de 
seculos para se realizar. Cada periodo historico, mesmo os 
mais brilhantes e grandiosos, traz em si os germens da sua 
ciecadencia e dissolu^ao e, nas suas mais alias expressoes, ja 
se manifestam os sinais do future declinio; antes, ha 
um momento em que, enquanto se admira a altura vertigi- 
nosa alcancada pela obra do homem, se observam, tambem, 
os primeiros indicios da sua proxima depressao. Valha o 
exempio da grande arte quinhentista italiana. Si eu tivesse 
de designar o ponto em que a escultura italiana toca as cul- 
minancias do genio e, ao mesmo tempo, deixa transparecer, 
ou melhor, suspeitar, a futura decadencia, eu escoiheria o 
"Moises", de Miguel Angelo. Nao ha, talvez, obra escul- 
tdria, que impressione mais profundamente do que essa es- 
tatua. Quem a ve pela primeira vez, fica estatico aa admi- 
vacao de tamanha potencialidade de expressao e de vigor, 
que falta na maior parte das pessoas vivas. Quando, porem. 
passado o primeiro arrebatamento. se comeca a examinar 
calmamente essa obra e analisar-lhe os particulares e a tec- 
nica, descobrem-se mil pequenos defeitos, sobretudo mil exa- 
geracoes: aquela barba, que nunca foi vista senao feita de 
estopa, aqueles cabelos, que serviriam magnificamente para 
a reclame de uma lo^ao para carecas, e outras coisas seme- 
Ihantes, que somente o genio podia transfoxunar em grande 
arte. Yenha outro depois, que nao disponha do genio de 
Miguel Angelo, e nos dara o baroco, o seiscentismo, o gon- 
gorismo. a decadencia. 

Isto deu-se com a literatura romana. A decadencia 
comecara com os escritores augusteos, com Ovidio, com 
Propercio, com Tito Livio, nos quais ja se observa aquela 
falta de equilibrio, que foi, como disse, a caracteristica do 
classicismo romano. Querendo ser rigoroso, dois escritores 
somente salvar-se-iam desse defeito pela serena calma e 
soberana fatura classica que domina em foda a sua obra: 
Virgilio e Horacio; e isso devido, para o primeiro, ao sen 



— 234 — 

temperamento um tanto priinitivo, que nunca o abandonou, 
nem nos momentos de maior sucesso, e, para o segundo, a sua 
filosofia entre estoica e epicurea, que achava a sua expressao 
no famoso si fractus illabatur orbis impavidum me ferient 
ruinae (si o mundo se esfacelasse, eu ficaria impavido sobre 
os sens destrocos). 

Alem desta lei geral, que estabelece quasi um reveza- 
mento das manifestacoes intelectuais, como das politicas, 
que Dante resumia num verso. 

...una gente inipera ed altra langue; 

ba numerosas causas especiais, que explicam a rapida deca- 
dencia da literatura latina, no seculo de Augusto. 

Em primeiro lugar, deve-se colocar a decadencia poli- 
tica, a perda da liberdade e o absolutismo monarquico. A 
monarquia de Augusto, que se esforcara em manter as for- 
mas republicanas, suprimira a liberdade politica, sem com- 
primir por completo a manifestacao do pensamento, como se 
deu com os sucessores, comecando pelo proprio Tiberio, que, 
tomando, ou fingindo tomar interesse pelas letras, encora- 
jando-as e protegendo-as, na verdade as sufocava e impedia 
o sen livre desenvolvimento. Sob esta opressao, que se exer- 
cia especialmente sobre as classes mais elevadas e mais cul- 
tas, o carater corrompia-se e a corrupcao refletia-se sobretu- 
do nas obras da inteligencia, que deviam adaptar-se a impo- 
sicao e aos caprichos do tirano, perdendo a sinceridade e es- 
pontaneidade indispensaveis para dar uma verdadeira obra 
de arte. Privada destes dotes, a literatura tornava-se insin- 
cera, hiperbolica, amaneirada aos gostos da corte, cbeia de 
preciosidades e de formulas retoricas, tendo em vista uni- 
camente o rebuscamento da forma, e, no verso, a harmonia, 
iniciando assim aquele genero de poesia que nao diz nada 
ao sentimento e ao cerebro, procurando satisfazer unicamen- 
te o ouvido, que um poeta italiano, Hugo Foscolo, exprobrava 
com o conhecidissimo: 

"Odio il verso che suona e che non crea." 

Ao lado desta causa de ordem geral e de ordem extrin- 
seca, ha outras de ordem intrinseca, que concorrem direta- 
mente para a decadencia da literatura romana. Durante a 
Republica, desde o terceiro seculo a. C., a literatura grega 
exercera a sua influencia sobre a latina. Tratava-se, po- 
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rem, de lima literatura formada, perfeita que, com os sens 
modelos, nao podia exercer senao uma influencia benefica. 
Alem disso, a influencia grega nunca conseguiu anular a tra- 
dicao e o fundamento nacional dos Romanes, que aceitavam 
a arte grega no que tinha de belo, sem perder as caracte- 
risticas proprias. Plauto imita, as vezes, e traduz as come- 
dias gregas, romanizando-as, porem, e fazendo delas produ- 
coes verdadeiramente romanas. E quando os sofistas gregos, 
com Carneade, pretendem abrir escola em Roma, ensinando 
os sens sofismas, o Senado fa-los voltar, sem mais, para a 
sua patria. 

Sob o Imperio, porem, nao e mais a pequena e culta 
Grecia que leva para Roma os seus costumes, a sua litera- 
tura, a sua filosofia. Sao todos os povos conquistados, isto 
e, todos os povos conbecidos daquela epoca, que trazem para 
a cidade eterna os seus costumes, os seus gostos, a sua reli- 
giao, a sua concepcao artistica e literaria, como tambem a 
sua lingua: e o cosmopolitismo, que tudo invade e tudo 
absorve. Ate aquela epoca, os escritores romanos foram 
todos, senao de Roma, pelo menos italianos e, portanto, se- 
parados apenas. por diferencas regionais. Vimos, contudo, 
que Poliao exprobrara a patavinitas de Tito Livio. Depois 
de Augusto. sao os vencidos, os suditos, os estrangeiros, que 
entram na literatura latina, como na cidade, e ate mesmo 
no Senado, vindo da Asia, da Africa, da Espanha, da Galia 
e ate da Bretanha, trazendo cada um as suas qualidades e 
os seus defeitos. Comecam os Espanhois, com Seneca, Lu- 
cano, Quintiliano, Marcial; vem depois os Africanos, com 
Frontao, Apuleio, Tertuliano, S. Cipriano, Arnobio; em se- 
guida sao os Cxauleses, com os panegiristas Ausonio, Santo 
Hilario, etc. Com toda esta confusao a literatura deixa de 
ser romana, para tornar-se cosmopolita. E com isso, o sen- 
timento nacional perde o carater e a dignidade, torna-se ser- 
vil para com o tirano e com os poderosos, desaparece aquele 
orgulho tao caracteristico do civis romanas, que se encontra 
nas Odes civicas de Horacio, na epica nacional de Yirgilio, 
na tradicao de Tito Livio, para deixar lugar as bajulacoes e 
as zombarias de individuos, que, tendo perdido a patria pro- 
pria, nao sabem afeicoar-se a uma patria nova, de adocao. 
Ha excecoes, e verdade; ha excecoes, como seriam Seneca, 
Juvenal. Pcrsio, Plinio, Tacito, que, porem, servem para por 
mais em evidencia a miseria em que caiu a poesia romana, 
tao gloriosa antes, 

A lingua tambem ressente-se dessa decadencia geral. 
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pcrdendo aquela simplicidade e, sobretudo, aquela exatidao 
quasi matematica, q«e Ihe era peculiar, transfigurando e 
traindo frequentemente a expressao do pensamento. Intro- 
duzem-se, no vocabulario latino, termos e frases vulgares ou 
proprias da giria de certas categorias de gente baixa; hele- 
nismos, galicismos, orientalismos e arcaismos, muitas vezes 
nsados ate fora de proposito; ha abuso de neologismos e ter- 
mos abstratos, tao contrarios a natureza do temperamento 
romano; ha inversoes e derrogacoes sintaticas, que tornam 
frequentemente o pensamento incompreensivel. Estes e ou- 
tros sao os defeitos que se infiltram na lingua do Lacio, ini- 
ciando aquela obra de corrupcao, que, depois de alguns se- 
cuios, tornara essa lingua incompreensivel aos proprios Ro- 
manes. 

Tudo isso era facilitado pelos usos que invadiram Roma, 
devido a difusao artificial das letras, provocada pelos impe- 
radores e pelos sens validos interessados em se servir desse 
meio para distrair a atencao do povo das coisas publicas. 
As formas piores desse diletantismo foram as declamacoes 
e as leituras publicas. 

A eloquencia, que ja grangeara tamanho favor e ocu- 
para lugar de tanta importancia na vida de Roma, sendo 
considerada corno qualidade indispensavel para os homens 
publicos, com o advento do Imperio perdera muitissimo de 
sen valor, tornando-se um simples exercicio retorico. A elo- 
quencia e uma arte, uma grande arte, que, porem, so pode 
viver em regime de liberdade, quando o orador pode expor 
livre e completamente o sen pensamento, Faltando-lhe essa 
atinosfera. definha, e si nao morre, reduz-se a mesquinho 
exercicio retorico, a discursos academicos, a elogios para vi- 
vos e para mortos, a mutuas bajulacoes, que tern uma unica 
virtude: conciliar o sono dos ouvintes... A isso reduziu-se 
a eloquencia nos primeiros tempos do Imperio. As escolas 
de retorica, bastante numerosas, porque a eloquencia era 
ainda considerada parte indispensavel da educacao das clas- 
ses superiores, consistiam em exercicios de declamacao so- 
bre temas obrigatorios designados pelo mestre, relatives t 
questoes abstratas e literarias, e nos casos melhores relatives 
a questoes politicas, suasoriae, ou a causas judiciais, con- 
iroversiae. 

Os poucos que ainda conservavam o sentido da verda- 
deira eloquencia, revoltavam-se contra esses metodos, que 
serviam unicamente a crear automates falantes, sem animo 
e sem vigor. Cassio Severo afinna que, quando declama. 



— 237 — 

parece-lhe traballiar como num sonho, e Votieno Montano 
desvenda francamente os defeitos desse genero de eloquen- 
cia. "Quando se declama — diz — fala-se para agradar ao 
publico, procura-se a elegancia e descuida-se da argumenta- 
cao, o orador contenta-se em acariciar o ouvido com pala- 
vras harmoniosas e rumorosas; quer triunfar, e nao fazer 
triunfar a causa que defende". Os outros resignavam-se 
de boa vontade a ser simples declamadores, repetindo os 
velhos e sovados lugares comuns, enchendo as suas oracoes 
de figuras retoricas e de imagens empoladas, capazes de 
superar todos os gongorismos e marinismos seiscentistas. O 
cfeito era o de imbecilizar os alunos que frequentavam essas 
escolas, e Petronio, sempre arguto e caustico, diz a esse res- 
peito: Adulescentulos in scolis stultissimos fieri, quia nihil 
ex Us quae in usu habemus aut audiunt ant vident (os mo- 
cos estultificam-se nas escolas, porque nada ouvem e nada 
vem do que interessa a vida pratica). 

A coisa faz-se pior ainda passando das declamacoes as 
leituras, tao em voga naquele tempo. 0 uso das leituras 
publicas, feitas geralmente pelos autores, perante cenaculos 
e circulos de amigos e intelectuais, introduzido por Asinio 
Poliao, como ja disse, correspondia, no comeco, senao a uma 
necessidade, pelo menos a uma comodidade para muita gen- 
te, seja pelas dificuldades que apresentava a leitura das 
obras manuscritas, as vezes cheias de erros, devidos aos co- 
pistas nem sempre cultos; seja pelas inflexoes da voz do 
autor on do leitor, que muitas vezes servia de comentario a 
obra. 

£ste uso excelente em si, nao demorou muito a dege- 
nerar. como era inevitavel. devido, de um lado, a grande 
multidao de ociosos, atraidos, por tudo que servia para en- 
cher as boras vagas, a matar o tempo, como dizemos moder- 
namente; e, do outro, ao grande numero de individuos que 
faziam versos como diletantes, e se julgavam poetas, e que 
morriam do desejo de satisfazer a propria vaidade pela lei- 
tura dos sens versos a um publico disposto a recebe-los com 
indulgencia, na esperanca de receber o mesmo favor, por sua 
vez. Veniam damns petinusque vicissim, ja dissera Horacio 
(perdoamos para que tambem nos perdoem). Ja para Ho- 
racio, o maior espanto era o poeta nos sens delirios de furor, 
agitando-se como um urso colerico, que conseguiu quebrar os 
ferros da sua gaiola, esse impiedoso leitor que faz fugir toda 
a gente, mas que, quando pode agarrar um infeliz, nao o 
Jarga mais e mata-o sob o peso das suas leituras, como a 
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sanguessuga, que nao larga a cutis a qual aderiu, nisi plena 
cruore, si nao esta cheia de sangue. 

Entre os personagens do romance de Petronio, ha um 
velho poeta, possuido do furor da improvisacao e da reci- 
lacao, que, a bordo de um navio que esta proximo a sub- 
mergir, diante da morte, continua ainda a recitar versos 
com voz estentorea, e a escreve-los sobre uma imensa folba 
de pergaminbo, Em todas as reunioes publicas, onde ha 
gente, esta sempre pronto a recomecar as suas declamacoes; 
mas, em toda parte, e corrido a pedradas. 0 poeta com o 
sen manuscrito — diz Marcial — e mais terrivei e mais te- 
mivel do que a onca, a qual foram arrebatados os filbotes, 
que a serpente mais venenosa, que o escorpiao. Agarra a 
sua vitima no meio da rua, persegue-a ate os banhos, ate 
a mesa, on arranca-a ao sono. Apenas aparece, toda a gente 
foge espantada. O personagem de uma satira de Juvenal, 
Umbricio, entre as causas que o induzem a sair de Roma, 
alem dos frequentes incendios e desmoronamentos das casas, 
poe o perigo de se ver obrigado a assistir as leituras dos poe- 
tas em pleno mes de agosto. 

Em tudo isso ba exagero, nao ha duvida. Os que falam, 
sao poetas satiricos; e todos sabem que a satira, como a ca- 
ricatura, consiste no exagero de algumas notas carateristi- 
cas. Nao deixam, por isso, de dizer grandes verdades, quan- 
do atribuem a esse uso boa parte da decadencia e do des- 
credito em que caiu a literatura na epoca imperial, quando 
a poesia se tornara moda, e que ser poeta era considerado 
quasi caracteristica indispensavel para ser julgado pessoa de 
fina educacao e de bom trato. Essa paixao chegou a ponto 
de certos individuos desprovidos de inspiracao poetica, mas 
largamente fornecidos de dinheiro, comprarem versos dos 
poetas pobres para os recitar como de sua lavra, e julgando- 
se no pleno direito de fazer isso, porque os que os escreviam, 
geralmente, eram seus escravos ou sens clientes. Marcial 
no, epigrama 20 do livro II, diz com muito chiste: 

Carmina Paulus emit: recitat sua carmina Paulus, 
Nam quod emas possis hire vocare tuum. 

(Paulo compra poesias: Paulo recita as suas poesias; porque 
podes chamar de proprio o que tu compras). 

f:sse habito encontrou grande favor, e os poetas neces- 
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sitados continuaram a vender os proprios versos e continuam 
ainda presentemente. Antes, o costume ampliou-se, exten- 
deu-se, generalizou-se, e hoje nao somente os versos ven- 
dem-se, mas tambem a prosa, sobretudo os discursos pelos 
quais alguns ricacos conquistam a fama de grandes orado- 
res... 





XVI - A Religido no Seculo 

de Augusto 

0 rebaixamento do sentimento e da fe religiosa tinha-se 
generalizado, no seculo que precedeu a vinda de Cristo, en- 
tre os homens de letras da Grecia e de Roma, e Horacio en- 
contra em si mesmo o exemplo desse enfraquecimento reli- 
giose, na ode XXXIV do livro I, que comeca com os conhe- 
cidos versos: 

Parcus deorum cultor et infrequens 
Insanientis dum sapientiae 
Consult us erro 

(Fraco e negligente adorador dos deuses, vou errando, cheio 
de uma louca sabedoria); aludindo deste modo a filosofia 
entre estoica e epicurea que professava. Na literatura la- 
tina desse seculo, e do primeiro da nossa era, reinam ten- 
dencias diretamente antirreligiosas. As classes que nos cha- 
mamos de intelectuais ou dirigentes, reconheciam a utili- 
dade e, as vezes, a necessidade de uma religiao, unicamente, 
como meio de manter sujeitas as massas populares, isto e, 
como instrumentum regni. Lucrecio foi por certo o exem- 
plo mais completo deste espirito de incredulidade, ou me- 
Ihor, de odio contra a religiao, que considera como uma 
monstruosa quimera, que se levanta sobre a humanidade, 
inspirando-lhe espanto e terror: Tantum religio potuit saa- 
dere mcdorum, diz referindo-se ao sacrificio de Efigenia, 
aconselhado pela religiao (a tamanho crime a religiao pode 
induzir os homens). 

Xao era, porem esse ceticismo filosofico a negacao com- 
pleta da religiao ou dos deuses: era a afirmacao de que nos 
nos achamos na impossibilidade de conhece-los e ter deles 
uma nosao suficiente. Os prdprios epicuristas admitiara a 

3616 
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existencia dos deuses, mas os colocavam nos espa^os interpla- 
netares, gozando de uma paz e de uma felicidade impertur- 
bavel, indiferentes, portanto, as miserias humanas. A divin- 
dade, diz o epicureo Filodemo, pode passar muito bem sem 
as nossas homenagens; mas e da nossa natureza reverencia- 
la, sobretudo por imitacao do que fizeram os nossos pais. 

A grande maioria das pessoas instruidas, que, sem per- 
tencer a uma determinada escola filosofica, estava, contudo, 
em contacto, direta ou indiretamente, com o movimento da 
lilosofia, mostrava uma certa tolerancia para com as cren- 
cas populares, embora fossem elas monoteistas, panteistas ou 
fatalistas, ou tivessem perdido completamente a fe tradi- 
cional, sem ter adquirido uma nova. Tacito, por exemplo, 
lalando da religiao judaica, mostra-se contrario, nao pela 
religiao em si, mas porque concorria a diminuigao e ao 
menosprezo da religiao tradicional, hereditaria, a qual os 
Romanos tanto deviam, ate o apoio nas batalhas, como 
acontecera na batalha de Treves, na qual nec sine ope divi- 
na mutatis repente animis terga victores verterunt (nao sem 
intervencao dos deuses as condicoes do combate se muda- 
ram e os inimigos, ja vencedores, deram-nos as costas). 
Quintiliano pertencia a classe numerosa daqueles cujas ideias 
politeistas se entrelacavam com as tendencias monoteistas, 
sem ter a coragem de confessa-las, nem a si proprio. Pli- 
nio, o Yelho, ia alem, chegando a um verdadeiro natura- 
lismo. Segundo ele, Deus e a natureza eram inseparaveis, 
constituindo a verdadeira divindade, o Cosmos, eterno e 
sagrado na sua imensidade e no seu infinite. Toda a mito- 
logia, para ele, nao e senao um disparate pueril; atribuir 
aos deuses adulterios, rixas e odios, crer na existencia de 
divindades da fraude e do crime, e o cumulo da impudencia. 

Embora a negacao das crencas religiosas fosse, em gran- 
de parte, efeito das doutrinas filosoficas, havia, contudo, 
tendencias de filosofia com as quais as crencas religiosas 
eram nao somente conciliaveis, mas achavam nelas apoio, 
como o estoicismo, tao difundido naquela epoca, que se es- 
forcava para explicar e justificar as crencas populares, dis- 
tinguindo do Deus supremo, creador e dominador do mun- 
do, os deuses subalternos, admitindo a existencia de nume- 
rosos demones (espiritos) intermediarios entre Deus e a 
humanidade. Tudo e cheio de deuses e de demones, diz 
Epiteto. Esta explicacao, que conciliava com as crencas 
novas, a religiao tradicional e nacional, correspondia a uma 
necessidade natural dos espiritos, e foi considerada como 
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nma descoberta quasi sobrenatural. Plutarco, na vida de 
Romulo, diz a este respeito: "Os que descobriram a existen- 
cia de uma especie de demones, ocupando um lugar inter- 
medio entre os deuses e os homens, unindo-os mutuamente 
por uma cadeia de comunicacoes, resolveram, com esta dou- 
trina, uma dificuldade mais importante da que foi resolvida 
por Platao, com a sua doutrina da materia". Do mesmo 
modo, Apuleio e Maximo de Tiro representam os demones 
ou genios como intermediaries entre o mundo dos deuses 
e o dos homens, do sobrenatural com o natural. 

Feita a exce^ao de poucos incredulos — diz Maximo de 
Tiro — todo o genero humano concorda na crenca de um 
unico Deus, rei e pai, como na existencia de numerosos 
deuses menores, filhos dele e a ele associados no reino, in- 
termediaries entre a fraqueza humana e o esplendor divino. 
"Sao eles que aparecem aos homens e Ihes falam, -vao e 
voltam no meio deles e Ihcs prestam a assistencia divina 
de que os humanos sempre precisam. Curam as doencas, 
aconselham nas dificuldades, erguem os caidos, auxiliam 
no trabalho e guiam no caminho; uns exercem sua a^ao nas 
cidades, outros, nos campos ferteis; estes. sobre a terra, ou- 
tros, sobre o mar; outros ainda, comportam-se como os ge- 
nios protetores dos individuos, alguns terriveis, outros 
cheios de amor do proximo, com preferencias pela vida civil 
ou pela guerra; porque quantas naturezas humanas se en- 
contram, outras tantas ha de demones ou genios". 

Tambem a literatura grega do primeiro seculo da era 
crista esta cheia desse espirito de renascenca religiosa, so- 
bretudo do desejo de conciliar a religiao tradicional com a 
razao, espirito que nao e cristao, mas que faz pressentir o 
cristianismo, e que constitue um preciosissimo indicio dos 
tempos que se aproximavam. 

A incredulidade dos filosofos, as ideias que o monoteis- 
mo, o panteismo e o ateismo fizeram ressoar tao profunda- 
mente na literatura daquela epoca, nao encontraram eco na 
fe popular pelas antigas divindades, fe que se enraizara na 
conciencia de milhoes de homens; apesar da introdu^ao de 
tantas divindades c de tantos cultos novos, vindos do oriente 
e do ocidente. 

Enganam-se aqueles que pretendem ver nessa imensa 
introdu9ao de novas divindades uma causa de enfraqueci- 
mento do sentimento religiose. Para sustentar isso, seria 
precise provar que, pela introdu^ao de novas divindades, 
fora abalada a fe nas divindades antigas. Mas isso nao se 
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deu de modo absoluto, porque, ainda uos tempos de Au- 
gusto, e muito depots, se veneravam os deuses primitivos 
de Roma, conservando os rituais antigos numa lingua 
ininteligivel aos proprios sacerdotes. Alias, seria iuconce- 
bxvel o enfraquecimento da fe pela simples introducao de 
aovos deuses numa xeligiao politeista, uma vez que esta 
introducao se iniciara desde tempos antiquissimos, anterio- 
res as guerras punicas. Mas si isso fora possivel, so pelos 
eontactos que Roma tivera com povos novos, muito mais 
devia acontecer quando esses povos entraram a fazer parte 
do Imperio. Com o estabelecimento do dominio universal 
de Roma, Isis, Osiris, Baal, Astarte, Mitra e outras divin- 
dades dos povos conquistados, foram admitidas no Olimpo 
romano, como os povos correspondentes foram admitidos 
no Imperio, alcancando algumas ate lugar de destaque e 
preferencia sobre as outras, pelo interesse que desperta 
sempre a novidade. 

Com a transformacao sucessiva do estado religjioso, 
transformava-se tambem a ideia de supersticao, ou, como 
entendiam os Romanos, idolatria e venera?ao de divinda- 
des estrangeiras nao reconhecidas pelo Estado. Pouco a 
pouco, os cultos proibidos no comedo, adquiriram o direito 
de cidade, e perdeu-se ate a lembranca da epoca em que 
foram introduzidos; sendo ja recebidos e tratados em con- 
dicao de igualdade com os deuses autoctoncs. Era uma ver- 
dadeira naturalizacao, feita nao por lei, mas pelo uso secu- 
lar, que se processava mais ou menos rapidamente, segundo 
as maiores ou menores simpatias que a divindade encon- 
trava. O proprio August© era muito devoto dos cultos es- 
trangeiros, antigos e reconbecidos, como os misterios de 
Eleusis, enquanto desprezava os de Apis e o dos Judeus. O 
gran de respeito por um culto dependia tambem, em grande 
parte, da importancia do povo que o professava. sobretudo 
si esse poyo era considerado barbaro. Plinio, o (Velho, 
conta, a este respeito, uma anedota engracadissima. Um 
veterano, do qual August© foi hospede em Bolonha, interro- 
gado por este principe si era verdade que o autor da pri- 
meira pilhagem do templo da deusa Anaitis, venerada na 
Armenia e na Capadocia, morrera cego e paralitico, nao 
duvidou em responder que o autor dessa pilhagem era ele 
proprio, e que ate uma perna da deusa servira para as 
despesas do banquete. 0 que nao impediu que Augusto, 
com toda a sua devocao pelas divindades estrangeiras, gos- 
tasse do rico banquete e fizesse uma boa digestao. 
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E' verdade que a mistura, cada dia crescente e sempre 
mais e mais confusa da multidao de deuses, provocava os 
niotejos dos incredulos. Luciano, especialmente, fez repe- 
tidas vezes a mesclada sociedade dos deuses objeto das suas 
mofas. Numa assembleia de deuses, Mercurio recebe de 
Jupiter a ordem de classifica-los segundo o merecimento 
artistico e o valor intrinseco das suas estatuas. Acontece 
assim que, pela preferencia concedida as estatuas de ouro 
sobre as de marmore, Bendis, Anubis, Atis, Mitra e uma 
divindade asiatica da Lua, conseguem os primeiros luga- 
res; enquanto num banquete de deuses, Atis e Sabacio, deu- 
ses duvidosos e vindos do estrangeiro, sao relegados ao fun- 
do da mesa, ao lado de Pan e dos Coribantes. Outra vez, 
os deuses estao deliberando sobre a admissao de uma multi- 
dao de novos deuses intrusos e com titulos muito duvidosos. 
Momo pede a palavra e expoe assim o seu parecer sobre as 
divindades orientais: —- "O lugar de Mitra, com o seu "caf- 
tan" de Meda e a sua tiara nao e no Olimpo. Esse deus nem 
sabe o grego, e nao vos compreendera, quando o convidar- 
des a beber. —- Os Egipcios sao ainda mais insuportaveis: 
Anubis, com o seu vestido ridiculo e a sua cabeca de cao 
que ladra, o touro Apis, que lanca oraculos, os ibis, os ma- 
cacos, os bodes sobretudo." Momo, considerando que tan- 
la gente, sem legitimidade, se intrometera entre os deuses, 
e que o nectar e a ambrosia estao para acabar, e que o preco 
de uma Canada do primeiro ja subiu a uma "mina" pela 
excessiva procura, pois os deuses estrangeiros afastam des- 
pudoradamente todos os outros afim de se colocarem nos 
primeiros lugares, expulsando os deuses anciaes dos sens 
postos, propoe que se nomeie uma comissao de sete deuses 
de aulenticidade insuspeita, para proceder a verificacao da 
legitimidade de cada um dos presentes. Jupiter, prevendo 
uma maioria contraria, nao julgou conveniente por em vo- 
tacao essa mocao, mas transformou-a simplesmente em de- 
creto, e ordenou a todos os deuses que se munissem, para 
a proxima verificacao, dos titulos necessaries e atestados, 
indicando os nomes dos pais, lugar de nascimento, maneira 
como tinham chegado a divindade, etc. 

Lste ceticismo, que Luciano blazona tao sarcasticamen- 
te. no Concilio dos deuses. dominava em Roma desde os 
ultimos tempos da Republica, e Cicero faz-se eco dele nos 
seus escritos filosoficos, sobretudo no De divinatione. Uma 
das preocupacoes de Augusto foi essa decadencia da cren- 
ga, e da reforma religiosa fez objeto de uma das suas for- 
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mas de atividade. Estabelecida a paz, as coisas nao se 
modificaram de muito, devido a decadencia ja adiantada 
dos costumes e do sentimento religiose, especialmente nas 
classes superiores, que continuavam como antes, isto e, na 
ignavia e na depravacao, apesar da nova constituiQao e das 
leis emanadas pelo Senado, sob o impulse de Augusto; fato 
observado por Horacio na pergunta: Quid leges sine mori- 
hus — Vanae proficiunt? (A que servem as leis, sem me- 
Ihorar os costumes?) 

A reacao contra essa decadencia veiu, antes de Augus- 
to, daquela fracao de cidadaos que ficara sa e pura da cor- 
rupcao generalizada, manifestando-se por um movimento 
de puritanismo religioso e moral, que tinha as suas raises 
na filosofia estoica, e, sobretudo, no pitagorismo renascente. 
A manifesta^ao mais importante desta tendencia reforma- 
dora, foi a seita dos Sestios, que enconlrou grande favor 
tambem nas classes superiores, parecendo a ela ter perten- 
cido tambem Tiberio, o future imperador. Era esta seita 
dos Sestios, pai e filho, uma reacao nao somente doutrinal, 
mas pratica, contra a depravacao dos costumes, ensinando, 
com o exemplo, a pratica da virtude, mediante a frugali- 
dade, a temperanca, o culto da verdade, a simplicidade, a 
firmeza de espirito e tambem o vegetarismo, no sentido 
moderno, isto e, a abstencao do uso da carne. que, diziam, 
fomenta a luxuria e a crueldade. E' algo que ja faz pres- 
sentir as regras dos conventos cristaos a aparecerem alguns 
seculos mais tarde diz Ferrero, em "Grandeza e Decaden- 
cia de Roma". 

Esta seita, pois, transformara-se em verdadeira escola, 
grangeou em breve grande favor entre os intelectuais, pe- 
ias adesoes que Ihe vinham de toda parte, e si nao teve 
maior sequito, foi devido a ter sido sufocada pela violen- 
cia, segundo Seneca: Sextiorum noua et Romani roboris 
secta, inter initia sua, cum magno impetu cepisset, exstin- 
cta est, tao forte era o sentimento de reacao contra o estado 
de decadencia religiosa e moral que naquele momento Roma 
estava atravessando, e tao alta a aspiracao para algo de 
mais nobre e de mais elevado, que uma grande parte dos 
Romanos ainda acalentava no seu peito. 

A empresa de que estamos falando, isto e, a sufocacao 
da seita dos Sestios, nao foi dificil, porque de origem es- 
sencialmente filosofica, e o povo romano, formado na acao 
c ao contacto direto e continue com a realidade, nao era, 
por natureza e pela sua formacao, acessivel as especulacoes 
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abstratas da filosofia. Era, porem, profundamente reli- 
pioso, de uma religiao realistica, como provam as suas di- 
vindades aborigenes, e Augusto, com o seu tino politico fi- 
mssimo, bem compreendeu a importancia que, para o gover- 
110 do Imperio, sobretudo de Roma, tinha o elemento reli- 
gioso. A reforma dos costumes nao era possivel sem a re- 
forma religiosa, e para um Romano como Augusto, a refor- 
ma religiosa nao podia ser senao a renascenca do antigo 
culto que fizera de um humilde grupo de choupanas cober- 
tas de pallia, a grandiosa Urbs, que nao tinha igual no mun- 
do. A consecucao desse fim conspirava toda a literatura 
que gozou da prote^ao de Augusto, a comecar pela Eneida, 
obra pela qual Augusto dedicava tanto interesse e cujo desen- 
volvimento acompanhava ininterruptamente, pretendendo 
que o poeta o mantivesse a par de seu andamento e do seu 
progress©. 

Mas a Eneida nao e somente o poema heroico, e sim, e 
talvez mais ainda, o poema religiose de Roma. Os dois mo- 
tivos predominantes em todo o poema sao a glorificacao, 
quasi diria a divinizacao, da familia Julia e a elevacao da 
antiga religiao nacional. fisses dois motives entrelacam-se, 
confundem-se e formam o substrate da obra, prevalecendo 
o primeiro nos seis primeiros livros e o segundo, nos res>' 
tantes. Gaston Roissier, na sua magnifica obra sobre a reli- 
giao romana, desde Augusto ate os Antoninos, foi quern, 
primeiro, pos em evidencia esse carater do poema virgi- 
liano. Os verdadeiros herois da Eneida nao sao os homens, 
mas sim os deuses. O poema, de fato, comeca por uma 
tempestade, que os deuses levantam para impedir a che- 
gada de Eneias, na Italia, onde fundaria Roma, destinada a 
destruir Cartage, protegida pela deusa que provoca a tem- 
pestade. E' uma divindade tambem que salva Eneias e os 
Troianos, que inspira a Dido a paixao por Eneias, obrigando 
depois este a abandonar a rainha infeliz, porque assim o 
queria o futuro destino de Roma, e para crear quasi um pre- 
cedente que justifique o odio indomavel entre Cartagineses 
e Romanos, que acabara somente com a destruicao de Car- 
tage: et nostrae secum ferat omina mortis, diz Dido, atiran- 
do-se sobre o ferro que Ihe transpassa o peito e Ihe da a 
morte. (Leve consigo o triste agouro da minha morte). Com 
estas palavras a fundadora de Cartago acompanha o Troia- 
110, que a abandona para ir fundar Roma. Antes de chegar 
a Italia, Eneias desce aos Infernos, onde encontra, junta- 
mente com todos os simbolos da lenda, os grandes espiritos 
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do passado, ate o pai Anquises, que o esclurecem ac^rca dos 
futures acontecimentos, sobretudo sobre a familia da qual 
saira Augusto. Yoltando a luz deste mundo, retoma o seu 
caminho, ou melhor, a sua missao, que e de condere urbem 
et inferre Deos Latio (fundar Roma e introduzir os Reu- 
ses no Lacio), como diz nos primeiros versos do poema. De 
fato, quando, perdida toda a esperanca de resistencia, nao 
ha mais salvacao senao na fuga, Eneias, na bora de abaudo- 
nar a casa paterna e Troia, pensa em salvar os seus e os 
deuses nacionais e familiares. Carrega por isso o velho pai 
as costas e, nao ousando faze-lo ele proprio, porque impure 
em consequencia da matanca em que tomara parte, reco- 
menda ao pai que leve os objetos sagrados e os Penates: 

Tu, genitor, cape sacra manu, patriosque Penates; 
Me, bello e tanto digressum et caede recenti, 
Attrectare nefas, donee me flumine vivo 
Abluero 

quo Odorico Mendes traduz: 

Tu, padre, o que ha de sacro e os divos toma: 
Eu, da matanga tinto, impio e toca-los, 
Sem que me expurgue em vivida corrente. 

Qual era o direito que Ihe assistia de ir ocupar o Lacio e 
de fazer de Lavinia sua esposa, ja prometida a outro? Nen- 
hum, afora o da vontade divina. Sao os deuses que o guiam, 
sao os deuses que o sustentam em todas as dificuldades e 
que, mesmo a custa de numerosas injusticas, o fazem triun- 
far, Porisso Eneias, mais que heroi de guerra, e heroi de 
bondade, e dificilmente o poeta pronuncia o nome dele sem 
acompanha-lo com o adjetivo pins: sua carateristica nao e 
a virtus militaris, mas a pietas religiosa. 

Enquanto Virgilio, sob a inspiracao de Augusto, se esfor- 
cava para restaurar o sentimento religioso, e restaura-o... 
no papel, os costumes continuavam como dantes, senao pio* 
res, e o culto ficava a merce do pontifice maximo, que naque. 
le tempo era Lepido. Lste antigo triiinviro, ja compa- 
nheiro de Augusto no segundo triunvirato, e que fora des- 
pojado de todo poder politico antes da batalha de Acio, 
andava descontente, azedado e rancoroso, e retirara-se para 
a sua quinta proxima ao monte Circeu, e ai vivia indife- 
rente a tudo o que acontecia no mundo politico como no 
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religiose. Por este motivo, todos os esforcos de Augusto em 
iavor da restauracao religiosa, esbarravam na resistencia 
passiva daquele que, em religiao, representava a suma au- 
toridade, e devia ter o maior interesse no trabalho do im- 
perador. 

0 partido tradicionalista, que apoiava as tendencias re- 
formadoras de Augusto, bem convencido de que toda re- 
forma moral e politica seria impossivel, si nao se comecava 
pela restauracao religiosa, e que, mais de uma vez, ja ten- 
lara substituir Lepido por Augusto, quando no ano 12 a. C, 
morreu o Pontifex Maximus, aproveitou-se da ocasiao para 
conferir aquele cargo, juntamente com os muitos outros 
que ja ocupava, ao ditador, e o fez com uma eleicao muito 
movimentada, a-pesar-de nao haver concorrentes, para dar 
prova da importancia que ligava a esse cargo, e da vitali- 
dade que o espirito tradicional tinha ainda em Roma, ape- 
sar do progresso feito pelas tendencias inovadoras, que a 
tradicao preferiam as satisfacoes de uma vida de luxo e de 
voiupias. 

Nao demorou Augusto em dar inicio a sua obra de res- 
tauracao do sentimento e da fe religiosa, e, poucos meses 
depois da sua eleicao, comecou por abolir e proibir os fal- 
sos oraculos sibilinos, que durante a revolucao foram intro- 
duzidos em grande numero por exploradores da boa fe do 
povo, e que serviam somente para confundir a conciencia 
popular, e, as vezes, tambem a politica. Mandou, portanto, 
que todos os que possuiam colecoes de oraculos, as entre^ 
gassem ao pretor durante um determinado espaco de tempo. 
Passado o tempo marcado para a entrega, mandou fazer 
uma escolha de dois mil oraculos sibilinos, julgados auten- 
licos. fistes foram guardados em dois escrinios dourados, 
no templo de Apolo, no monte Palatine, os restantes foram 
queimados. 

Suetonio, donde tiro estas noticias, continua enumeran- 
do as reformas religiosas introduzidas por Augusto, dizendo 
que ele restituiu ao sen estado primitivo o calendario orga- 
nizado por Julio Cesar, no qual a negligencia dos pontifices 
introduzira desordem e confusao, dando o nome de agosto 
ao antigo mes sextilis; aumentou o numero dos sacerdotes, 
assim como a dignidade e as vantagens que auferiam, sobre- 
tudo as das virgens Yestais. Quando uma delas morria, era 
preciso substitui-la, e muitos recorriam a manobras, afim 
de furtarem as filhas ao sorteio. Augusto, ao contrario, 
certa vez, jurou que, assim que uma das suas netas atin- 
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gisse a idade requerida, a ofereceria espontaneamente. Res- 
tabeleceu algumas antigas ceremonias caidas, aos poucos, 
cm deauso, como o fJaminato de Jupiter, as feslas luperca- 
lias, os jogos seculares e os jogos em honra dos deuses lares. 
Ordenou que, duas vezes por ano, se ornassem os lares eom- 
pitais com flores da primavera e do verao. Conferiu as 
mais altas honras, depois das outorgadas aos deuses imor^ 
tais, a memoria dos chefes que souberam conquistar para o 
Imperio romano, a principio tao debil, a sua soberana po- 
tencia. 

Estas reformas e outras numeroslssimas na ordem poli- 
tica e moral, concorreram para crear em redor de Augusto 
aquela aureola religiosa, que Ihe valeu o apelido de divus, 
usado em seguida tambem pelos seus sucessores, e as nume- 
rosas estatuas que Ihe foram dedicada, como a um deus, 
ate aquela ara de Liao, que significa a adesao definitiva da 
Galia ao Imperio de Roma. 

Depois de todas estas reformas, julgar-se-ia que o espi- 
r to religiose em Roma e em todo o imperio triunfara, vol- 
tando a tradicao antiga. Puro engano. O sentimento reli- 
giose e um fato intimo da conciencia e nao se pode crear 
nem restaurar a golpes de leis e de decretos. Ainda mais 
quando estes decretos tern natureza e fim evidentemente 
politicos, como eram as reformas e as leis emanadas por 
Augusto, que, como sabemos, tinham a finalidade de fazer 
renascer as antigas tradicoes, fazendo da religiao um ins- 
trumento dirigido para esse fim. A classe aristocratica, 
interessada na obtencao do fim colimado por Augusto, favo- 
recia, de todos os modos, a obra deste, creando em redor da 
sua pessoa uma especie de mistica, sempre eficaz nos meios 
populates, tratando-se de assuntos transcendentais, e da 
qual frequentemente os homens politicos abusam. Nao es- 
tamos, talvez, na bora presente, assistindo a fatos dessa na- 
t-reza, relativamente a bomens faliveis. como todos os ou- 
tros, ja circundados de fama superior de infalibilidade, da 
qual abusam para os proprios fins e as proprias ambicoes? 

Augusto e, mais do que ele, os seus partidarios, abusa- 
ram desse estado de espirito em que se achava, naquele mo- 
mcnto, o povo de Roma e do mundo romano, o qual, perdida 
a fe antiga, estava ansiosamente buscando uma fe nova, na 
qual pudesse descancar o espirito inquieto e angustiado pe- 
las agitacoes de que fora parte e pelas ruinas em que se via 
arrastado. Mas esta apoteose. de homens ainda vivos, sobre- 
tudo quando estes homens se chamam Tiberio, Caligula, 
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Nero, cobertos de crimes e de infamias, nao pode, por certo, 
coucorrer para fortalecer o sentiniento e a fe religiosa. O 
culto religiose, nestes casos, transforma-se em sustentaculo 
do despotismo e da injustica. 

Em vez de uma religiao sincera, entao, multiplicam-se 
as supersticoes de toda especie, os prodigia, ja tao comuns 
11a tradicao antiga e agora explorados pelas ambicoes poli- 
ticas; os oraculos, caidos em pleno descredito entre a gente 
culta, mas que representavam ainda um dos meios mais efi- 
cazes para enganar a boa fe dos ignorantes; as pretensas 
profecias, cuja desautoracao Tito Livio profundamente las- 
tima; os presagios, dos quais ainda tanto abusam os moder- 
nos espiritas, tomam o lugar da fe verdadeira, e enchem de 
si todo o culto religiose do periodo imperial. Tudo isso de- 
via nao somente destruir os ultimos residues da antiga fe, 
mas oferecia materia aos mais duros sarcasmos e as critb 
cas mais ferozes. Ja Cicero exercia a sua ironia contra a 
arte dos anispices e a inspecao das entranhas dos animais 
sacrificados em geral, reproduzindo a este respeito a frase 
atribuida a Catao, o qual se admirava de como um aruspice 
pudesse olhar na cara de um sen colega sem dar uma risada, 
e a resposta de Anibal ao rei da Prussia, que pretendia fazer 
depender o resultado de uma batalha da inspecao dos in- 
testines de um animal sacrificado; ao que Anibal rebatia: 
— "Entao, o senhor acredita mais numa costeleta de boi que 
na capacidade de um velho, general?" 

As supersticoes, contudo, apesar do sarcasmo e do ridi- 
culo, aumentavam, e as antigas, acrescentavam-se outras 
novas, vindas do estrangeiro, sobretudo do Oriente. A as- 
trologia, que em Roma tinha tradicoes antiquissimas, como 
consta pela lenda de Romulo e de Remo, que interrogaram 
os astros sobre qual deles devia ser o rei da nova cidade, 
adquiriu maior voga e novos creditos com a conquista do 
Oriente e a introducao em Roma dos costumes e supersticoes 
orientais, sobretudo caldaicas, a ponto de Caldeus em la- 
tira tornar-se sinonimo de astrologo, advinho e charlatao. 
Tacito, cuja seriedade ninguem poe em duvida, nos Anais. 
queixa-se, porque devido a ma fe de alguns, caira em des- 
credito a arte de predizer o futuro, ito corrumpi fidem artis, 
cuius clara doenmenta et antiqua aetas et nostra tulerint 
(por ter assim desacreditado uma arte, da qual deram pro- 
vas de verdade os tempos antigos e os modernos). O mes- 
mo, na "Histdria", admira-se de haver Galba desprezado 
tonitrua et falgiira et caelestes minas (as trovoadas e os 
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lampejos e as ameacas celestes). E si isso se dava com Ta- 
cito, facil e imaginar o que acontecia com os outros, que 
nao tinham a seriedade do grande historiador. 

Do Oriente, sobretudo, vinha a crenca na interpretacao 
dos sonhos e na sua veracidade. Pensadores e filosofos 
acreditavam nos sonhos e na sua interpretacao, considerada 
como uma verdadeira ciencia, que Roma recebera primeiro 
dos Etrnscos. Homens eminentissimos davam aos sonhos 
grande importancia e, frequentemente, por eles se guiavam 
nas circunstancias mais importantes da vida. O proprio 
Augusto prestava importancia nao comum aos sonhos. Sue- 
tonio escreve a este respeito: "nao menosprezava os sonhos, 
nem os sens, nem os dos outros, si estes Ihe diziam res- 
peito. Na batalha de Filipos resolvera nao sair da sua 
tenda, em virtude do man estado da sua saude. Porem, 
prevenido pelo sonho de um amigo, saiu, no que fez muito 
hem, pois, tornado o sen acampamento, os inimigos se ati- 
raram contra a sua liteira, furaram-na e reduziram-na a 
cacos, como si ele ali estivesse dormindo. Ao tempo em 
que frequentava assiduamente o templo dedicado a Jupiter 
Tonante, no Capitolio, sonhou que Jupiter Capitolino se 
queixava do afastamento dos seus adoradores e que ele Ihe 
respondera que a falta cabia ao Tonante, que Ihe servia de 
porteiro. Em consequencia, mandou pendurar campainhas 
na cumeeira do edificio, como se penduram comumente nas 
portas. Foi tambem em virtude de uma visao noturna, que 
ele pediu esmola ao povo, em determinado dia do ano, es- 
tendendo a mao em concha as pessoas que Ihe ofereciam 
raoedas". Havia, acerca dos sonhos, uma verdadeira lite- 
ratura, da qual so chegou ate nos o tratado de Diao Cassio. 

Esta inquieta^ao, esta insatisfacao dos espiritos, esta 
procura de novidade, disposta a aceitar tambem as crencas 
e as supersticoes mais absurdas, todas estas extravagancias 
invadem Roma, em nome da verdade religiosa, e multipli- 
cam os deuses ate o infinite, com prejuizo da fe sincera e 
profunda que animava o povo romano dos primeiros secu- 
los. Contra esta excessiva abundancia de deuses, que des- 
valorizava. diluindo-o, o sentimento religiose, coloca-se de- 
cididamente um principio novo, o monoteismo. represen- 
tado primeiro, pelo judaismo e, em seguida, pelo cristia- 
nismo. 

Os Judeus eram bastante numerosos em Roma, desde os 
ultimos tempos da Republica, onde tomavam conta sobre- 
tudo, do mercado e ocupando, para esse fim, quarteiroes 
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especiais perto do Tibre, locais em que ficava a inaior par- 
dos armazens comerciais e onde descarregavam as suas 

mercadorias os pequenos navios que subiam o rio. Os Ju- 
deus, com o espirito de pi'oselitismo que caracteriza esse 
povo, introduziram em Roma as primeiras ideias de mono- 
teismo, encontrando, porem, dificuldades grandissimas. An- 
tes de tudo porque o judaismo tambem ja entrara num 
periodo de decadencia, devido as diversas seitas em que 
estava dividido. em luta acerrima entre si. O judaismo 
oficial se esgotara, caindo no formalismo, contra o qual 
Jesus atirara os seus dardos, para mostrar que perdera ele 
o valor moral, que ja formara a sua grandeza, uma vez que 
transformara a doutrina profundamente humana de Moists 
e dos prol'etas em arido culto exterior, que nao falava aos 
espiritos sedentos de justiga e de bondade, mais do que 
lalavam os velhos deuses, nacionais e iraportados. Depois 
os Judeus que viviam em Roma, encontravam oposicao pela 
sua qualidade de comerciantes habilissimos e agambarca- 
dores, que provocavam os ciumes dos concorrentes. Como 
aconteceu em todos os tempos, e acontece ainda boje, o 
antisemitismo tern as suas bases, sobretudo, na questao eco- 
nomica. Dai o limitadissimo proselitismo dos Judeus em 
Roma, apesar dos esforgos feitos para conquistar a cidade 
eterna, especialmente pelos Fariseus, que eram os jnajs 
ativos na propaganda das doutrinas judaicas, demasiada- 
mente em contraste com as pagas. Tacito, considerando os 
ritos judaicos sob o ponto de vista exclusivamente romano, 
os declara contraries aos de todos os outros povos. "Moises 
— diz no Livro V das "Historias" — procurando assegurar- 
se para sempre o imperio sobre o sen povo, introduziu ritos 
novos c contrarios aos de todos os outros mortais. Ai e 
profano tudo o que entre nos e sagrado; ao contrario, e per- 
nfitido entre eles o que para nos e considerado abominavel". 

A coisa apresentou-se muito diversa quando foi a vez 
do cristianismo. Nao que este ferisse menos diretamente as 
crengas e os ritos dominantes em Roma e em todo o mundo 
pagao, pois no sen apostolado Paulo, declarava abertamente 
querer destruir os ritos pagaos, mas pelo sen conteudo mo- 
ral, pelo sen valor, alem de reiigioso, profundamente hu- 
mano, que correspondia exatamente aquele estado de in- 
quietacao que atormentava o espirito romano. Cristo, ver- 
dadeiro Dens e verdadeiro homem, disse a palavra que sa- 
ciou os famintos, que desalterou os sedentos, e elevou-se 
acima das religoes e das doutrinas que a precederam. 
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Si a propria natureza do judaismo, na sua qualidade 
de religiao de um povo eleito, creava barreiras a sua pro- 
pagacao, o cristianismo, ao oposto, nao somente trazia em 
si a tendencia para abater todos os obstaculos que podiam 
opor-se ao seu caminho no mundo, mas tambem o vigor 
uecessario para chegar ao fim a que era destinado; e si, para 
os Judeus, a conversao de um infiel era, no maximo, obra 
ineritoria, para o cristao nao havia dever mais nobre e mais 
sagrado que a propagacao da doutrina de salvagao. 0 
exemplo dos primeiros apostolos nao deixava de suscitar 
entre eles, em numero sempre maior, emulos que, seguindo 
as doutrinas do Evangelho,. distribuiam suas riquezas entre 
os pobres e tomavam o bordao do peregrino, para levar a 
nalavra de Deus de terra em terra, sem que o seu zelo 
diminuisse ou resfriasse, mesmo diante das maiores difi- 
culdades e dos mais terriveis perigos, considerando as per- 
segui^oes e o martirio como um favor divino, que Ihes abria 
as portas do reino de Deus. 

Fervor esse desde muito desconhecido pelo mundo pa- 
gao. Que e que podia, diante desta fe que nao conhece 
obstaculos, a filosofia que se fecha em si mesma e faz da 
virtude uma abstracao, um consolo individual, ou, no ma- 
ximo, poe toda esperanca de salvacao numa conjuracao de 
palacio, que espera achar a liberdade matando um tirano 
para o substituir por outro? Que valor pode ter uma arte 
que se faz fim a si mesma, ou se prostitue em elogios a 
tirania, que sufoca no sangue os ultimos residues de um 
mundo em dissolucao? 

Um grande pensador italiano, que foi tambem drama- 
turge, Giovani Bovio. no "S. Paulo", pinta de forma 
viva, como poucas vezes foi feito, esse drama que envolveu 
a humanidade inteira, num dialogo entre Paulo, que e a».fe 
crista; Seneca, a filosofia estoica: Lucauo. a arte sem ideiais, 
e Eleazar, o farisen que nao sabe desvencilhar-se do antigo 
formalismo judaico. Ao filosofo, ao poeta, ao fariseu que 
falam de forca, de direito, de razao, Paulo opoe: "Armas, 
leis, imperio, razao, sim... 0 homem falta. Todos falais 
em armas, em leis, em razao, e sois menos fortes que uma 
mulherzinha que diz; JESUS.". 

0 dialogo faz-se improvisamente rapido: 

SP.NECA — Ou pensar ou crer. 
PAULO — A fe inspira-se, nao se demonstra. 
ELEAZAR — Pensando, eu creio. 
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PAULO — E nao cres. 
SeNECA — E nao pensas. 
PAULO — O espirito diz... 
ELEAZAR — Que e o espirito? 
SeNECA — E' a mente. 
LUGANO — E' o genio. 
PAULO — E' a graca. 
LUGANO — A graca e grega. 
SLNECA — E' humana. 
PAULO — E' divina. 
SeNECA — Divino e o sabio que pensa. 
LUGANO — E' o artista que crea. 
PAULO — E' a virtude que salva. 

Mas entra Epicari, a primeira martir da nova fe, co- 
berta de vendas, sinal dos mariirios suportados, porque nao 
quis dizer os nomes dos conjurados que queriam matar 
Nero, cai aos pes da cruz que se acha no fundo da prisao 
que encerra Paulo, e dirigindo-se para o simbolo da reden- 
gao exclama; "Eis-me, vou" 

LUGANO — O fato e mais do que a palavra. Sobre a 
fronte daquela mulher repousa uma paz que nunca vi 
sobre a tua, oh estoico. 

SLNECA — Luta estranha a que comeca, desconhecida dos 
nossos antepassados. Si ouvires que um homem mor- 
reu, procurando em si a propria redencao, diras que, 
naquela bora, morreu Seneca. 

PAULO — Nos sabemos reviver, (dirigindo-se ia mulher 
caida) Epicari, dize a este estoico a palavra era que 
revives, 

EPICARI — (levantando-se sobre o cotovelo) CRISTO (re- 
cai, morta). 

PAULO — (aos dois algozes que querem levar a morta) 
Deixai-a aqui, no limiar de duas Romas... Quem a 
fizer sua, vera depois de vos. E deixai que Ihe colo- 
que sobre o peito esta lembranca. (toma de uma pe- 
quena tabua e escreve): ROMA ESPERAVA A RE- 
DENCAO POR UMA CONJURACAO. CAVALHEIROS, 
SENADORES, MATRONAS FALARAM. ESTA CRISTA 
CALOU E DIANTE DLSTE PRIMEIRO MARTIRIO, OS 
DEUSES DO LACIO EMIGRARAM. 





XVII - A Fiiosoficc no Seculo 

de Augusto 

A fiiosofia, em Roma, teve um desenvolvimento para- 
lelo ao da religiao, com a qual durante muito tempo se 
confunde, formando um corpo unico de sentimentos e de 
ideias simples, primitivas, essencialmente praticas. Isto, 

alias, acontece entre todos os povos, entre os proprios Gre- 
gos, para os quais, durante seculos, a religiao e a unica 
doutrina normativa da vida. E quando, na Grecia, se ini- 
< ia uraa verdadeira fiiosofia (ja estamos no seculo VI a. C.) 
acha-se o pais ja num periodo muito adiantado da sua civili- 
zacao e da sua historia. A afirmacao dos que pretendem 
seja a fiiosofia romana exclusivamente grega, tern o mesmo 
valor que aquela que afirma o mesmo de sua literatura. 
A fiiosofia romana, quando comecou a ser importada a fiio- 
sofia grega, achava-se no mesmo ponto em que se achava 
esta, quando Tales, pela primeira vez, tentou dar uma ex- 
plicacao do mundo e das causas que Ihe deram origem; 
isto e, era fiiosofia exclusivamente etico-religiosa, que das 
normas primitivas ditadas, segundo a tradicao, por Numa 
Pompilio, chegara as sentencas morais de Apio Claudio. 
Cego e do velho Catao. Nesta situacao se encontrava o 
pensamento romano, quando irrompeu com a violencia de 
um rio caudaloso, a fiiosofia grega, ja adulta e, como al- 
guns querem, em periodo de decadencia. 

A passagem era excessivamente rapida, o salto dema- 
siadamente brusco, para nao provocar uma reacao. Um 
povo simples, de fiiosofia religiosa, de moral singela e um 
tanto tosca, lancado, de repcnte, num mundo de sofistas, 
de cepticos, de discursadores elegantes, mas capciosos, ca- 
pazes de sustentar sucessivamente as teses mais opostas e 
desencontradas, lancado sobretudo num mundo sem fe, que 
perdeu ate a fe em si mesmo, nao podia deixar de reagir, 
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como fez realmente, em defesa da propria conciencia e da 
propria integridade moral e politica, pressentindo o perigo 
que trazia consigo essa filosofia dissolvente. Catao, o Ve- 
Iho, e o simbolo dessa reacao, que encontrou um eco pro- 
fundissimo ua mentalidade do povo romano. O Senado 
fez-se instrumento e executor dessa mentalidade, expulsan- 
do duas vezes os filosofos gregos, que visitavara Roma com 
a inten^ao de ai difundir as suas doutrinas: a primeira em 
173, a. C., quando expulsou os epicureos Alceu e Filisco, 
a sfigunda, em 155, por ocasiao da embaixada dos tres filo- 
sofos, Carneade, Diogenes e Critolau, que, aproveitando-se 
da imunidade que Ihes conferia a qualidade de embaixa^ 
dores, pretenderam expor publicamente os seus jogos sofis- 
ticos. 0 Senado, porem, liquidou laconicamente a questao 
que levara a embaixada a Roma, e mandou que, mais que 
de pressa, voltassem para a sua patria esses visitantes, que 
considerava perigosos para a conciencia nacional. 

Nao se deve crer, porisso, que a filosofia grega ficasse 
em Roma completamente desconhecida ate os tempos de 
Cicero, que dessa filosofia foi grande admirador e parti- 
dario. Houve alguns personagens de alta distin^ao, que 
gostaram dessas doutrinas e tomaram sob a sua protecao, 
recebendo-os em sua propria casa, filosofos gregos. Mas 
foram excecoes. A opiniao comum via, nas discussoes fi- 
Josoficas. unicamente uma bacharelice inutil e nociva, um 
modo de perder tempo no ocio. E, mesmo aqueles que, 
neste periodo, se ocupam de filosofia, fazem-no mais como 
cxercicio intelectual que como norma de vida. Dedicam-se 
a um ou a outro sistema filosofico, segundo este se con- 
forma mais ou menos com as suas tendencias, ou as suas 
ocupacoes profissionais. Assim, os juristas, que precisavam 
de uma forma de raciocinio logico, cerrado e, as vezes, um 
tanto sofistico, preferiam a dialetica estoica. Os oradores, 
que precisavam de uma forma de raciocinio mais ampla e 
barmoniosa, voltavam-se para os academicos e os peripate- 
ticos. Uns e outros, porem, dao a essas doutrinas uma cor 
cssencialmente pratica, aplicando-as, sobretudo, a formacao 
juridica e a pratica do direito, que e a grande formacao e 
principal preocupacao do espirito romano. 

O pitagorismo e o epicurismo nao acharam grandes ad- 
miradores em Roma: o primeiro, pela sua forma excessi- 
vamente abstrata, o segundo, pela oposicao que encontrava 
no espirito religioso e conservador dos Romanos. A unica 
grande expressao que este segundo encontrou, foi na obra 
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poetica de Lucrecio, na qual somente acham explicacao al- 
guns pontos da filosofia epicurea. 

Uma verdadeira filosofia, nao no sentido de um siste- 
ma filosofico, mas de um profundo e sistematico estudo 
dessa materia, encontra-se em Cicero, que dedicou os ulti- 
TOOR anos da sua existencia e de ocios for^ados, aos estudos 
filosoficos, Mas nem em Cicero se deve procurar o ver- 
dadeiro filosofo, no sentido de sistema organico de pensa- 
mento. Cicero foi um ecletico, como e geralmente quali- 
ficado; isto e, um diletante que nao para sobre um deter- 
minado ponto, mas que quer tudo ver, tudo conhecer, sem 
nada aprofundar, aceitando o que Ihe parece mais aceitavel 
de todos os sistemas. E, como jurista e advogado que ele 
era, na filosofia procura uma arte de raciocinar, um fundo 
para a sua arte de falar, mais que uma interpretacao cien- 
tifica do mundo ou uma norma de vida. Na oracao Pro 
Murena, de fato, exprobra Catao por ter estudado a filosofia 
neque disputandi causa, sea ita vivendi (nao para aprender 
a disputar, mas para aprender a viver). 

Eram estas as condicoes da filosofia em Roma, quando 
August© tomou a direcao da cidade e do sen vasto Imperio. 
E conquanto, depois da queda da Republica, as influencias 
favoraveis a propagacao da filosofia grega no mundo ro- 
mano, tivessem aumentado, a aversao que contra ela ali- 
mentavam os Romanes da antiga quadra, continuava como 
dantes; e os homens de Estado, ate o proprio Tacito, pen- 
savam ainda como finio: que, si era agradavel conhecer um 
pouco de filosofia, nao convinha, porem, abismar-se nela, 
como faziam os Gregos; pois, com as suas especulacoes, con- 
duzia a indiferenca para com o Estado e para com os sens 
interesses mais importantes. Tacito ainda era contrarjo 
ao estudo da filosofia, que fosse alem das primeiras nocoes, 
e lembra o perigo que ameacou Agricola, quando estudante 
em Marselha, de ser distraido dos outros estudos pelo amor 
da filosofia, a qual se dedicara acrius, ultra quam conces- 
sun) Romano ac senatori (com ardor excessivo, alem do que 
era permitido a um Romano e a um senador). 0 mesmo, 
no "dialogo dos oradores", fala com finissima ironia de um 
certo odoratus philosophiae, pelo qual se desvaneciam os 
retoricos e os pedantes, mas que desgostava a gente seria 
e de bom gosto. Helvidio Frisco, digno genro de Fetus 
Trasea, que estudara filosofia estoica para se premunir 
contra a sorte adversa, era para Tacito uma excecao; en- 
quanto o famoso Musonio Rufo e pelo mesmo ridicularizado. 
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quando, no ano 70, pretendeu impressionar as legioes de 
Antonino, que estavam formadas diante das portas de Roma, 
mediante declamacoes acerca dos beneficios da paz e os 
males da guerra. Alguns, diz Tacito, acharam isso diver- 
lido, os outros, porem, em breve cancaram-se, e teriam 
castigado gravemente o orador, si este nao se tivesse reti- 
rado, abandonando a intempestivam sapientiam. 

Quintiliano tambem contrapde o cidadao verdadeira- 
mente sabio, que nao se dedica a discussoes ociosas, mas 
sim a administracao publica, aos filosofos, que nao pen- 
sam senao em se subtrair a todos os cargos e a viver trau- 
quilamente. Plinio, o M050, faz o elogio de Tito Aristone, 
liomem de pureza de sentimentos e nobreza de carater, a-pe- 
sar-de nao ter freuuentado nenhuma escola filosofica e nao 
perder o seu tempo em discussoes. Marco Aurelio e criti- 
cado por se entregar aos estudos filosoficos, por fazer pes- 
quisas sobre os elementos e os espiritos, como sobre a vir- 
tude e a justica, enquanto negligenceia as coisas do Estado 
e permite que os funcionarios se enriquecam, roubando o 
dinheiro publico. 

Os circulos imperiais, que tinham interesse em manter 
a ordem constituida, nao desprezavam tanto a filosofia, 
como a temiam, vendo nela um perigo. O discurso no qual, 
segundo Diao Cassio. Mecenas expde, perante Augusto, os 
principios da politica imperial, indue um aviso ao impe- 
rador para que se precavenha com os filosofos, que propa- 
gam ideias revolucionarias, aconselhando-o a nao julgar in- 
dividuos honeslos e fieis todos os filosofos, ou que tais se 
declaram, somente porque Areo e Atenodoro deram provas 
de bondade e fidelidade. Nao se enganava Mecenas. De 
fato, ja os assassinos de Julio Cesar, e muitos dos senadores 
mais eminentes oposicionistas do governo imperial, perten- 
ciam a escola estoica. Alem de Trasea Petus e Helvidio 
Prisco, seu genro, dos quais ja falamos e que foram martires 
da liberdade, os principals conjurados que atentaram con- 
tra a vida de Nero, no ano 65, pertenciam a escola estoica, 
como Seneca e Lucano. 

Outros estoicos, como tambem filosofos de outras es- 
colas, entre cstcs, o cinico Demetrio, muito admirado por 
Seneca, manifestaram ideias incompativeis com a ordem 
cxistente, e foi por isso que, entre os anos 71 e 75, foram 
exnulsos de Roma todos os filosofos, excetuado Musonio 
Rufo, que fora exilado no impcrio de Nero. Uma segunda 
expulsao de filosofos foi decretada no ano 93 por Domi- 
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ciano. em seguida ao processo contra o estoico Junio Aruleno 
Rustico, que apelidara Trasea de santo horaem. num es- 
crito em louvor dele e de outros senadores das mesmas 
ideias. Foi somente depots da morte de Domiciano que as 
coisas mudaram, e a filosofia nao somente foi tolerada, mas 
tambem protegida e encorajada, sobretudo sob o imperador 
Marco Aurelio. Com esse imperador no trono, o estoicis- 
mo, antes perseguido, tornou-se titulo de benemerencia e 
de recomendacao, de modo que Roma e a propria corte im- 
perial enciieram-se de filosofos de toda a especie e de todas 
as escolas, neles compreendidas as mulheres. Deste modo, 
essa turba de filosofos, com as suas longas barbas e as suas 
capas grosseiras, tornou-se em breve dona de Roma e, as 
vezes, embaracante, como se ve do requisitorio que Mucia- 
no, em Diao Cassio. endereca a Yespasiano. contra o estoi- 
cismo. Os estoicos — diz — andam cheios de vaidade e de 
arrogancia. Rasta que um individuo tenha uma barba com- 
prida, as sobrancelhas estendidas sobre a fronte, uma capa 
grosseira e os pes nus, para que pretenda ser considerado 
homem de carater, sabio, justo, com direito a emitir as suas 
farfalhadas, mesmo que Ihe faltem os elementos prima- 
rios da sabedoria. 

Outra causa, e muito importante, concorria, juntamente 
com a antipatia, a aumentar o ridiculo e o desprezo dos 
ignorantes sobre essa classe de gente, que punha a sabedo- 
ria acima de tudo: os filosofos nada de util produziam, nem 
para si, nem para a sociedade. Persio, na satira V, repre- 
senta esse desprezq contra a filosofia na palavra de um 
centuriao, que, na sua singeleza de soldado, pretende mos- 
trar toda a inutilidade do saber filosofico. "Os homens 
mais eminentes — diz —- os Fabricios, os Decios, e outros, 
chegaram a ser o que foram sem filosofia, enquanto das 
escolas dos filosofos sairam os maiores criminosos, e da 
propria escola de Socrates, sairam tiranos e inimigos da 
patria". Trimalciao, o prototipo da ignorancia enriquecida, 
dispoe para que sobre o sen tumulo seja escrito: "Come- 
cou modestamente, mas tornou-se grande; deixou uma he- 
ranca de 30 milhoes de sestercios, mas nunca compreendeu 
coisa alguma de filosofia", 

Circulos numerosos e de especies diversas nao escon- 
diam a propria malquerenca c hostilidade contra a filosofia: 
cs patriotas romanos, os conservadores por conviccao, por 
instinto on por interesse, os espiritos vulgares, ofendidos por 
tudo que se elevava acima da sua vulgaridade, os utilitaris- 
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tas, que nao viam senao as proprias vantagens, os adversa- 
rios de toda especie de especulacao intelectual, todos com- 
])atiam a filosofia sob o ponto de vista do sen proprio inte- 
resse. Uns combatiaxn os filosofos que, pregando a inutili- 
dade e o desprezo das riquezas, procuravam contudo o di- 
nheiro; outros ridicularizavam-nos pela sua pobreza. Ulpia- 
no, tratando do processo relativo a bonorarios devidos por 
licoes ou outros servicos prestados por pessoas •cultas, diz 
que os filosofos nao deveriam ter acao judiciaria para rei- 
\indica§ao de bonorarios, desde que costumam mostrar des- 
dem por toda forma de traba!iu> assaiarlado; enqaanto Se- 
neca se esforca, numa longa dissertacao, para demonstrar 
que os filosofos tem o direito de ser ricos. file, de fato, era 
rico, possuindo uma fortuna de 300 milhoes de sestercios. 
Esta contradicao entre as doutrinas pregadas pelos estoicos 
e a realidade da vida, nao era feita certamente para aumea- 
tar o bom nome deles; como reconhecia o proprio Seneca, 
constatando que entre eles havia nao poucos, aos quais se 
podia exprobrar a vida pouco seria e os costumes nada 
exemplares; como aquele estoico, Egnacio Celer, que no ano 
66 traira ignominiosamente o sen senhor, e que, muitos anos 
depois, como afirma Tacito, era ainda lembrado pelos de- 
tratores da filosofia. 

Si os filosofos, que dispunham de grandes riquezas, 
eram exprobrados por serem ricos, dizia-se ao contrario que 
aos pobres cuslava pouco mostrar-se desprezadores das ri- 
quezas que nao possuiam. Marcial, sempre arguto e ma- 
ligno, num dos sens mais finos epigramas, diz; "0 estoico 
Cheremon quer que eu o admire pelo desprezo que ele 
mostra pela morte. O que the da esta forca de espirito c 
a sua indigencia; e nao ser proprietario senao de um pote 
quebrado, um fogareiro apagado, um capacho cheio de per- 
cevejos, um leito nu e uma toga curta, que durante a noite 
Ibe serve tambem de cobertor. E' precise ser um grande 
bomem para ter a coragem de renunciar a um pouco de 
agua-pe, de pao preto e a uma liteira nua? Si ele vivesse 
circundado de riquezas e de comodidades, desejaria uma 
vida tripla da de Nestor, e nao sacrificaria nem um dos 
sens dias". E remata o epigrama com esta sentenca: 

Rebus in angustis facile est contemnere vitam: 
(Xas estreitezas e nas dificuldades, o desprezo da vida tor- 
na-se fdcil). Apiano diz que, cm toda parte, onde os filo- 
sofos chegaram ao governo, exerceram-no mais duramente 
do que os tiranos sem instrucao. 
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A ma disposicao e os ataques contra os filosofos au- 
mentaram a medida que aumentava o numero deles e que 
a sua sociedade se tornava mais misturada, recebendo gente 
de toda a qualidade; indlcio da propagacao constante da 
filosofia em Roma, na segunda metade do seculo primeiro 
da nossa era. Quintiliano atira-se, mais de uma vez, ani- 
mosamente, contra esses homens que, depois de ter assistido 
por algum tempo a um curso de filosofia, acham meios de 
se fazerem considerar filosofos, mediante gestos hipocritas 
e barbas compridas, fingindo rigidez de costumes, ar som- 
brio e taciturno, mas abandonando-se a toda especie de de- 
vassidao em particular. Juvenal, na satira II, nos aa um 
quadro completo da vida desses pseudo-filosofos. 

Foi, porem, o bando dos cinicos, escola que ressuscitara 
com o mesmo nome, depois de longo silencio, no comeco da 
era crista, que mais contribuiu a cobrir de desprezo os que 
se chamavam de filosofos. Havia, entre estes cinicos, algu- 
mas figuras distintas e dignas, e verdade, A massa, porem, 
sobretudo para o fim do primeiro seculo, tornara-se um con- 
junto de elementos impuros, que formavam uma verdadeira 
companhia de pedintes, nao diferentes dos que se encon- 
tram mais tarde, na Idade Media, com a diferenca que, em 
vez de pedir em nome da religiao e da beneficencia, pediam 
cm nome da filosofia e por conta propria. Eram numero- 
sas caricaturas de Diogenes e de Antistenes. que passeiavam 
pelas cidades e pelas aldeias, cobertos de uma capa esfar- 
rapada, on de uma pele de urso ou outro animal, os cabelos 
e a barba incultos, o bordao e o alforge. 0 cosmopoli- 
tismo para eies transformava-se em vagabundagem e em 
pretensao de voltar ao primitivo estado de natureza. A 
falta de toda especie de bens servia-lhes de pretesto para 
uma mendicidade impudente e para toda especie de baixeza 
e de parasitismo, mascarados sob o pretesto de curar a hu- 
manidade dos defeitos, que Hie comunicara a sociedade 
corrupt a. 

Estas figuras repugnantes, amplamente descritas Por 
Luciano, encontram-se tambem em outros escritores, espe- 
ciabnente em Epiteto, que opoe ao ideal do cinico antigo, 
os cinicos dos sens tempos, caes importunos, que se sentam 
a mesa de qualquer casa, que procuram imitar Diogenes 
unicamente na sem cerimonia mais reles, fazendo consistir 
o cinismo no bordao e no alforge, Aulo Gelio conta que, 
achando-se um dia na casa de Herodes Atico, um destes pe- 
dintes, de cabeleira comprida e com uma barba que caia 
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ate o umbigo, aproximou-se do dono de casa. estendendo a 
mao e pedindo dinheiro para comprar pao. Perguntando- 
ihe Herodes quem era, respondeu arroganlemente: —- "Nao 
estas vendo? Sou um filosofo". Ao que Herodes rebateu, 
com a conhecidissima frase: Video barbam et pallium, phi- 
iusophum nondum video (Vejo a barba e a capa, nao vejo, 
porem, o filosofo). Contudo, tendo-lbe alguem da sua co- 
mitiva dito que o homem era uma lingua capaz de achinca- 
iliar ate os santos, mandou-lbe dar uma importancia cor- 
respondente ao pao de trinta dias. Como Herodes Atico, 
muita gente, ou por medo da sua maledicencia, ou por res- 
peito ao ar veneravel que manifestavam, presenteava-os lar- 
gamente, de modo que muitos conseguiam juntar boas eco- 
nomias. Xo alforge de alguns foram encontradas moedas 
de ouro, espelbos de prata e outros objctos preciosos, e nao 
poucos conseguiram comprar terras, casa e viver lautamente. 

Apcsar do descredito que reinava entre as diversas clas- 
ses socials pela filosofia e a aversao contra os filosofos, a 
grande maioria da gente culta dos paises ocidentais estava 
convencida de que a filosofia era a lampada que melhor 
guiava os homens na senda da vida e os encaminhava para 
a sua suprema finalidade moral. Ja Cicero, nos ultimos 
tempos da Republica, representava esta conviccao. que, em 
seguida. devia tornar-se geral. Precedendo de dezoito se- 
culos J. J. Rousseau, segundo o qual o homem nasce natu- 
raimenle bom, e e corromijido pela sociedade, Cicero pcn- 
sava que nao haveria necessidade de filosofia, si os germens 
da virtude, inatos na conciencia humana, pudessera desen- 
volver-se livremente, Mas estando o homem sujeito a uma 
continua obra de cornqjcao que comeca pelas primeiras 
impressoes e se absorve quasi que com o leite, continuando 
com uma serie ininterrupta de erros que Ihe sao inoculados 
pelos parentes, pelos mestres, pelos poetas e pelo mundo 
em que vive, contagiando-o e deformando-o, para sarar des- 
sa doenca e evitar essa deformacao, nao ha outro meio se- 
nao a filosofia. Quintiliano tambem, a-pesar-de pouco favo- 
ravcl a filosofia, considerando-a somente como auxiliar, an- 
cilla eloquenfiae, reconhece contudo que nao se pode ser 
moralmente horn, sem o ensino da virtude e da justica. Q 
orador, segundo o sen modo de ver, depois de ter comple- 
tado a sua educacao em todos os sentidos, deve receber ain- 
da uma educacao filosofica mais completa possivel, e apren- 
der o que se refere a fisica ou filosofia natural, a dialetica 
e a etica. 
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Tacito, com o seu conceito de absoluta romanidade in- 
flexivel, pensa que o estudo da sabedoria deveria limitar-se 
ao minimo. Seneca, porem, nao sabe conceber a fiiosofia 
como um acessorio; pois, ela e uma senhora que diz: — Eu 
nao me dou por satisfeita com as boras de descanco, pois, 
sou eu que marco os descancos. Ela e o unico terreno no 
qua! as maximas da moral podem deitar raizes, e do qual 
ela pode tirar sempre nova seiva. Unicamente a liiosofia 
pode nos dar a saude do espirito, ensinar a arte suprema, 
a arte de viver, e nos guiar no caminho da moral. Nao ha 
virtude sem fiiosofia, como nao ha fiiosofia sem virtude." 

O maior numero de filosofos ensinava em Roma e nas 
outras cidades ocidentais, sobretudo em Marselha, um dos 
principais centres intelectuais, desde os tempos de Strabao. 
Entre os diversos sistemas filosoficos, o que mais se adap- 
tava a natureza e ao carater dos Romanos, era o estoicismo, 
que tambem contava o maior numero de adeptos entre os 
que tendiam x'ealmente a um aperfeicoamento moral. Per- 
tenceram a essa escola, de fato, os homens mais ilustres, du- 
rante boa parte do primeiro seculo, e muitos deles deram 
prova irrefutavel da sinceridade e firmeza com que profes- 
savam as doutrinas estoicas, enfrentando as perseguicoes e 
alguns tambem a morte. As obras filosoficas romanas des- 
Se periodo pertencem quasi que exclusivamente a essa escola. 
O epicurism© ocupa o segundo lugar. Vinham, em seguida, 
as outras escolas, e todas tinham em Roma os sens repre- 
sentantes, fato muito conforme ao carater ecletico dos Ro- 
manos. 

O curso de fiiosofia nao comecava pela mocidade ro- 
mana, senao depois de ter acabado o curso de gramatica e 
de retorica. Orator a dicendi magistris dimissus... maiora 
sibi auxilia ex ipsis sapientitae penetralibus petit, diz Quin- 
tiliano. (0 orador, uma vez licenciado peios mestres de elo- 
quencia, procura os sens maiores auxilios nos mais profun- 
dos segredos da fiiosofia). Aulo Gelio. que foi apaixonado 
cultor desses estudos, nao se dedicou a fiiosofia senao depois 
dos vinte e cinco anos. Muito provavelmente os mocos ro- 
manos entravam na escola de fiiosofia, a escola que devia 
fazer deles homens completes, diz Seneca, quando vestiam 
a toga viril (entre os dezeseis e os dezesete anos); como fez 
Persio: 

Cum primum pavido custos mihi purpura cessit 

Me tibi supposui. 
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diz dirigindo-se ao sen mestre de filosofia, Cornulo: "Quan- 
do timido e duvidoso deixei a pretexta... submetx-me aos 
lens ensinos". 

A grande maioria dos alunos, com certeza, nao conti- 
nuava a frequentar os cursos de filosofia, senao ate o casa- 
mento ou a coloca^ao na vida; a-pesar-de se acharem, mui- 
tas j;ezes, individuos casados ou ocupando posicoes sociais, 
que ainda contiiiuavam a frequentar as escolas filosoficas, 
Seneca tinha sessenta anos quando, em Napoles, frequen- 
tou a escola do filosofo Metronax. Na carta em que da 
noticia disso, acrescenta: "Esta escola admite alunos de 
todas as idades; porque deverei eu envergonhar-me de en- 
trar nela?" 

O estudo da filosofia dividia-se em tres partes, como 
admitiam todas as escolas: a logica, a fisica e a moral. S6- 
mente os platonicos conservaram o habito de acrescentar 
ainda o estudo da matematica, vendo-se nas suas aulas, diz 
Luciano, tabuas para tracar figuras geometricas e fazer 
calculos, como se vein nas nossas escolas, fazendo-se ques- 
toes de alta matematica, segundo Plutarco. 

Nas escolas dos estoicos, de que temos maiores noticias, 
comecava-se geralmente pela logica e pela dialetica. Se- 
neca cbama a logica de alfabeto dos filosofos, e a-pesar-de 
terem os estoicos feito da etica o objeto principal e fim do 
sen ensino, considerando as outras partes quasi acessorias, 
nao deixavam de considerar a logica como fundamento in- 
dispensavel dos estudos filosoficos; sobretudo para aqueles 
que pretendiam dedicar-se a eloquencia e fazer da filosofia 
lima auxiliar dessa arte, porque achavam nesse estudo todas 
as subtilezas de raciocinio e de argucia pela qual podiam 
facilmente brilhar nas discussoes. "Uma vez bem funda- 
dos nessa ciencia, diz Aulo Gelio, um desejo insaciavel de 
aprender apossa-se de nos, desejo que precisa ser refreado, 
si nao se quer acabar submergidos nesse dedalo de silogis- 
mos e de dialetica. Os mais enfadonhos dos silogismos sao 
os que, apresentando uma certa atracao, prendem e sedu- 
zem com o exercicio de uma sagacidade aparente, enquanto 
uma multidao de coisas mais importantes nos aconselha a ir 
alem, sendo a vida inteira apenas suficiente para nos ensi- 
nar a desprezar a vida, o que e o fim da filosofia." 

Nao tenho coragem suficiente para concordar com Gelio, 
a-pesar-de considera-lo um grande erudito. E parece 
que com ele nao concordava tambem a maioria dos sens 
correligionarios, porque os estoicos, que cultivavam esse ra- 
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mo da filosofia, escreveram uumerosos livros que tratam da 
arte de fabricar silogismos capciosos, com o unico fim de 
confundir e "embruihar" o adversario. Infelizmen'ce, diz 
Seneca, os mestres que nos ensinam a discutir, em vez de 
nos ensinar a viver, submetem-se facilmente demais a cssa 
direcao de espirito dos alunos, mais desejosos de aprender 
a exercitar sua argucia, que a formar o carater; e e por isso 
— exclama melancolicamente — que a filosofia se reduziu a 
ser unicamente uma ciencia de palavras, uma logomaquia." 
"Epiteto, o outro grande estoico, por sua vez acrescenta: 
"Atualmente poe-se a maxima preocupacao em 'resolver 
silogismos e em fazer progressos nessa arte; enquanto anti*- 
gamcnte a preocupacao principal consistia em manter a me- 
Ilior parte do espirito em estado de normalidade." 

A filosofia natural, ou fisica, achava-se em grande co- 
nexidade com a moral, e chamava por isso, diretamente a 
atencao dos estoicos. 0 proprio Seneca, que tinha grande 
tendencia para as observacoes e as questoes naturals, nao 
se aplicava a elas senao enquanto tinham relacao com a 
moral e podiam contribuir ao seu aperfeicoamento. 0 es- 
pirito precisa da contemplacao da natureza para se recrear 
e elevar a contemplacao pur a dos objetos de que se ocupa. 
Pela contemplacao do universo e do seu autor, o individuo 
]i\ra-se do peso da materia, aprende a conhecer a sua ori- 
gem e o seu destino, a ter em pouca conta o corpo e as coi- 
sas materiais e a afastar todas as preocupaQoes. Isto, po- 
rem, apresentava o perigo de o espirito se habituar a fazer 
o que Hie agradasse, mais do que era necessario para a pro- 
pria salvacao, fazendo da filosofia um simples passatempo, 
como dizia Propercio, que se propunha procurar distracao 
nos problemas filosoficos, quando pela idade fosse obrigado 
a renunciar ao amor. 

A fisica e a logica, contudo, eram sempre colocadas em 
posicao tao inferior, relativamente a etica, que esta pare- 
cia o objeto essencial, para nao dizer unico, da filosofia. 
Diz Plutarco, a este respeito, no "Tratado sobre a educacao": 
'"Do mesmo modo que a ginastica e a medicina providen- 
ciam para a saude do corpo, a filosofia, unica, cura as doen- 
cas do espirito. E' por ela, e com o seu auxilio, que che- 
gamos a conhecer o que e nobre e o que e indigno, o que 
e justo e o que e injusto, o que devemos procurar e o que 
devemos evitar; e por ela que aprendemos como nos deve- 
mos comportar para com os deuses, os parentes, a velhice, 
as leis, os estrangeiros, os governantes, os amigos, as mu- 
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Iheres, as criancas e os homens; sobretudo a nao nos aie- 
grar excessivamente nas felicidades, e abater nas infelici- 
dades, a nuo uos deixar dominar pelos prazeres, pela paixao 
e pela colera". E em outro ponto da mesma obra; "Os 
pais ignorantes, que nao cuidam de dar uma boa educacao 
aos sens filhos, em geral arrependem-se tardiamente dessa 
incuria, quando os filhos chegam a idade das paixoes ju- 
venis, e em vez de ter uma vida normal e razoavel, atiram- 
se a toda espccie de intemperan^a e de deboche". 

Em toda parte onde a instrucao filosofica era assim 
concebida, onde os filosofos eram considerados nao somente 
como preceptores, mas sobretudo como mestres, encarrega- 
dos da educagao e da cura direta das almas dos seus alunos, 
deviam necessariamente esforcar-se, de todos os modos, pa- 
ra aperfeicoar os seus alunos da melhor maneira, mesmo 
fora da escola e do ensino propriamente dito, exercendo uma 
\ igilancia continua sobre a conduta deles em geral, mediante 
conselhos, exortacoes e repreensoes, quando as julgavam 
convenientes. Deste modo alguns homens, de alto valor 
moral, conseguiram exercer profunda influencia sobre gera- 
coes inteiras, como mestres de filosofia e de moral; e boa 
parte da mocidade daqueles tempos estreitava com os seus 
mestres relacdes de intimidade, que se protraia frequente- 
mente muito alem do periodo dedicado aos estudos, 
e se mantinha viva durante toda a existencia. Ja vimos a 
gratidao e o amor que Persio tinha por seu mestre, Cornuto, 
ainda quando este ja estava adiantado nos anos, atribuindo- 
Ihe tudo o que de bom se achava no seu espirito. Aulo 
Gelio tambem deixou uma imagem das relacoes do filosofo 
platonico Tauro com os seus discipulos. 6ste filosofo nao 
somente permitia aos seus alunos o Ihe fazerem todas as 
perguutas que acbavam convenientes, mas, depois da licao 
diaria, convidava os que mais se haviam familiarizado com 
a sua companhia, a tomar parte no seu pasto frugal, consis- 
tente em geral numa sopa de lentilhas do Egito e em abobo- 
ras temperadas com azeite, continuando assim a licao, que 
se tornava mais familiar e mais eficaz. la visitar os seus 
alunos, quando se acbavam doentes, manifestava livremente 
a sua opiniao sobre o modo de viver deles e sobre os seus 
estudos, aconselhando-os e corrigindo-os em todas as cir- 
cunstancias. O estoico Atalo, que tinha em Roma uma 
escola, a qual Seneca, quando moco, chegava sempre primei- 
ro e saia por ultimo, gostava de responder a todas as ques- 
toes que os seus discipulos Ihe propunham na escola e du- 
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ranle os frequentes passeios. "Quem vai a casa de um filo- 
sofo, dizia, deve levar cada dia alguma coisa boa para a sua 
residencia; pois a filosofia tem a virtude de ser proveitosa 
nao somente as pessoas que se dedicam ao estudo das suas 
doutrinas, mas tambem as outras, que com essas pessoas 
tem relacoes". 

Geralmente, portanto, os filosofos desenvolviam uma 
atividade pratica, e, por isso, exerciam uma influencia ime- 
diata sobre a educacao moral dos seus contemporaneos, em 
ires condicoes diversas: como amigos e conselheiros de cer- 
tas pessoas particulares; como professores de moral, nas suas 
cadeiras publicas; como missionarios e apostolos populares. 
Esta ultima funcao pertencia quasi que exclusivamente aos 
cinicos, que dela fizeram a propria missao, percorrendo as 
pracas e as ruas, muitas vezes com aquela ostentacao e aque- 
le exagero que ja conhecemos, e que frequentemente os tor- 
nava ridiculos; a-pesar-de ser tambem util essa forma de 
ensino, pela franqueza e sem-cerimonia com que reprova- 
vam os defeitos e os erros de muita gente. 

Enquanto a grande maioria era obrigada a se contentar 
com um ensino filosofico limitado, havia pessoas ricas que 
se afeicoavam a um filosofo e o admitiam na propria casa, 
nao somente como mestre dos seus filhos, mas como conse- 
Iheiro perpetuo, como homem de confianca e guia nos mo- 
mentos mais dificeis. £ste uso, comum nos tempos impe- 
riais, ja era tambem praticado no fim da Republica, sendo 
no comeco confiado cspecialmente a individuos de naciona- 
lidade grega. Esta posicao, que os filosofos se incumbiam 
de sustentar, nao durava senao enquanto durava a estima 
reciproca entre as duas partes, e frequentemente desaparecia 
depois de algum tempo; seja porque nem sempre o filosofo 
conseiheiro se achava a altura da funcao que era chama- 
do a desempenhar, seja porque dificilmente o Romano podia 
esquecer o orgulho da sua posicao de dominador em con- 
fronto com a do conseiheiro, que, a-pesar-de ser filosofo e 
douto, nao deixava de pertencer a uma classe inferior, espe- 
cialmente si estrangeiro, como acontecia muitas vezes, tra- 
iando-se de Gregos. Dai, a condicao de inferioridade, e mui- 
tas vezes humilhante, em que se achavam esses preceptores, 
condicao que, frequentemente, nao se diferenciava muito da 
dos escravos, e os obrigava a uma submissao completa e a 
uma renuncia aviltante dos principios professados. Era 
assim que filosofos de idade madura e de vida respeitavel 
se viam obrigados, para viver, a esquecer todos os elogios da 
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liberdade (!e Platao, de Crisipo, de Aristoteles, e a se ven- 
derem, aceitando a condicao liumilde e vergonhosa de ver- 
dadeiros escravos intelectuais. Como a restante multidao 
dos servidores, entre os quais se distinguiam unicamente pela 
capa grosseira, cada manha eram obrigados ao seu servico, 
que durava sem interrupcao ate a noite, sujeitos a humi- 
Ihacoes e afrontas de todo genero. Depots, quando tinham 
acabado a sua funcao, ou o dono estava cancado da sua 
companhia, aproveitava-se do primeiro pretest© ou incon- 
veniente qualquer, para despedi-los sem a minima justifica- 
tiva, numa noite chuvosa, sem meios de viver e privados de 
tudo. Na corte, a posicao do filosofo era ainda mais dificil 
do que nas grandes casas particulares, pela vida de suspeita 
e de espionagem que nela dominava, e mais inconciliavel 
com as tendencias ideais da filosofia. Por algumas noticias 
casuais, acerca da presenca de certos filosofos, na corte de 
Augusto, de Nero, de Trajano e de Adriano, parece que c ; 
professores de filosofia, como outros sabios, ocupavam, se- 
nao continuamente, pelo menos muito frequentemente, um 
lugar marcado nas rodas do imperador, como companheiros, 
recebendo tambem um salario por esse service. Luciano diz 
que alguns, dentre os filosofos mais estimados, se faziam 
pagar para fazer companhia aos imperadores, mas que essa 
condicao os obrigava a segui-los nas suas viagens, como la- 
caios ordinaries. 

A maior parte dos filosofos, aqueles, pelo menos, que 
tinham conciencia do proprio valor, preferiam o ensino pu- 
blico a mais brilhante posicao na corte, ou junto das grandes 
familias. O estoico Apolonio, chamado pelo imperador An- 
tonino Pio para a funcao de mestre do moco Marco Aurelio, 
decidiu-se a emigrar de Calcide para Roma, acompanhado 
por bom numero de sens discipulos; mas recusou-se a estabe- 
lecer-se no palacio onde vivia Marco Aurelio, dizendo que o 
aluno devia procurar o mestre, nao este aquele. O herdeiro 
do trono, de fato, ia diariamente tomar as suas licoes na casa 
do filosofo. 

Pode-se, portanto, concluir que, durante esse seculo, 
a-pesar-de que aproveitadores e individuos desclassificados 
desacreditassem o nome de filosofo, a filosofia foi realmente 
considerada pelo mundo instruido e culto, como o meio me- 
Ihor e mais eficaz para a educacao e moralizacao do genero 
bumano. A prova desta apreciacao esta no fato de que 
homens de alta distincao, pela nobreza do seu carater, por 
sua propria confissao. a filosofia se julgavam devedores, da 
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educacao que os tinha elevado; e, mais ainda, na grande 
veneracao daquela epoca e da posteridade pelos filosofos ver-- 
dadeiramente eminentes. Num mundo que nao reconlie- 
cia aos escravos o direito de liomem, e suficiente o fato de 
Epiteto, antigo escravo, sex- respeitado e venerado por todos 
os sens coxxtemporaneos, e a sua amizade procurada pelo 
autocrata dos seus tempos, o imperador Adriano, para mos- 
trar a consideracao em que era tida a filosofia, quando 
professada honestamente. 

Uma epoca que se eleva a ideias morais mais puras e 
mais humaixas do que as precedeiites, que nao somente pro- 
duz um Musonio, um Epiteto, um Marco Aurelio, sobretudo 
um Seneca, na qual estes afirmadores de uma moral doce e 
verdadeiramente huraana sao geralmente admirados, e as 
suas doutrinas espalham-se em toda parte, nao pode ser 
uma epoca de profunda e geral decadencia, como muitos 
afirmam. fiste erro e devido, em grande parte, ao costume 
de louvar o passado para deprimir o presente, aos laudato- 
res temporis acti. que, louvando o passado, esperam achar 
uma desculpa para a propria fraqueza. Que assim fosse, 
que a decadencia nao fosse grave como muitos pretendem, 
ja o afirmavam os homens daquela epoca, sobretudo Se- 
neca e Tacito. 0 primeiro escrevendo: "Os nossos ante- 
passados queixavam-se, nos queixamo-nos, e os nossos des- 
cendentes queixar-se-ao da decadencia dos costumes. Na 
realidade, porem, a situacao nao muda, mas fica e ficara 
sempre a mesma. Os vicios nao sao proprios dos tempos, 
mas sim dos homens. Nunca liouve epoca sem defeitos". 
Tacito tambem estava convencido de que os tempos passa- 
dos nao eram melhores do que os da epoca em que vivia, 
que produzira coisas dignas de admiracao e que se reco- 
mendavam a imitacao da posteridade. 

Tudo isso e altamente confortador e sei've para nos de- 
fender contra aquelas profecias, que, continuando uma pou- 
co louvavel tradicao, pintam os nossos tempos com cores 
desalentadoras, predizendo uma decadencia geral e irre- 
paravel. 

Nao. Olhando para o passado podemos erguer a ca- 
beca e reanimar as nossas esperancas. 0 mundo nao vai 
piorando, mas sim melhorando, a-pesar-de miuto vagarosa- 
mente, caminhando para o bem, para a verdade e para a 
justica. 





XVIII-Roma e o Imperio ao tempo 

da morte de August© 

Poucas vidas de grandes varoes, que deixaram profun- 
dos sulcos na historia, tiveram um ocaso triste como a de 
Augusto. De compleicao fraquinha e doentia, como ja vi- 
mos, ele pode chegar aos setenta e cinco anos, somente pe- 
los continuos cuidados, e por um meliculoso sistema de vida, 
feito de privacoes e de sacrificios. Sen corpo — escreve 
Suetonio — era cheio de manchas. Sen peito e sen ventre 
apresentavam, aqui e ali, sinais naturals que faziam lem- 
brar, pela forma, disposicao e niimero, as estrelas da Ursa 
celeste. Uma coceira continua e o uso incessante e vio- 
lento da almofaca tinham-lhe produzido calosidades sob a 
forma de dartros vivos. O quadril, a coxa e a perna es- 
querda, possuia-os fracos, pois claudicava desle lado. Re- 
mediava esta fraqueza com a aplicacao de areia e canas. 
De tempos em tempos, sentia enfraquecer-lhe tambem o 
index da mao direita, tao fraco que quando o frio o entor- 
pecia e contraia, apenas podia escrever com o uso de um 
anel de chifre. Da mesma forma queixava-se da bexiga e 
nao encontrava alivio a sua dor, senao depois de haver ex- 
pelido os calculos. 

"Foi vitima, durante o curso de sua vida, de numerosas 
molestias graves e perigosas, principalmente depois da sub- 
missao dos Cantabros, quando um catarro no figado o le- 
vou ao desespero. Seguiu o metodo arriscado dos contra- 
ries, e como os topicos quentes nao Ihe serviam de nada, 
foi obrigado, por determinacao de Antonio Musa, a recorrer 
aos frios. Estava tambem sujeito a afec^oes anuais que o 
atacavam em epocas determinaaas. Ao aproximar-se o dia 
do seu aniversario natalicio ficava, de ordinario, abatido. 
Ao comecar a primavera, padecia sempre de um tumor no 
diafragma. 0 vento do meio dia produzia-ihe constipacoes. 

3616 
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Seu corpo, assim abalado, nao suportava facilmente nem o 
Irio, nem o calor. No inverno usava uma toga larga e qua- 
tro tunicas de uma vez e, sob a ultima, um colete de la, 
Enrolava as coxas e as pernas em faixas. Sustentava a 
sua debil saude a forca de cuidados. 

Houve, porem, na vida de Augusto, sobretudo nos seus 
liltimos anos, algo de mais grave do que a invalidez do 
corpo; houve uma serie de contrariedades particulares e 
publicas, que conseguiram abalar o seu espirito, tao equili- 
brado e sereno. 

£ste homem frio, calculador, verdadeiro tipo do que 
modernamente chamamos de diplomatico, era dominado, 
por um profundo afeto pela familia, um pouco tambem, pa- 
rece que devido ao desejo de crear uma dinastia, da qual 
ele seria o fundador. Contra toda esperanga, porem, nao 
teve senao uma filha, Julia, nascida do seu casamento com 
Scribonia, que desposara por conveniencia politica, mas que 
repudiara depois de pouco tempo. Esta unica filha foi con- 
tudo suficiente para Ihe proporcionar os maiores desgostos, 
como veremos em breve. 

Do seu casamento com Livia Drusila, divorciada de 
Tiberio Claudio Nero, casamento de amor, que durou por 
toda a existencia, nao teve filhos. Livia ja tivera um filho, 
Tiberio, e quando entrou na casa de Augusto, estava em 
estado interessante, dando a luz tres meses depois, o que deu 
lugar aos motejos dos malignos, que repetiam o verso do 
poeta grego: "aos privilegiados nascem filhos tambem aos 
tres meses de casamento". 

Perdida a esperanca de ter um continuador direto fi- 
xou todas as suas aten^oes sobre a filha Julia, casando-a 
ainda muito nova com o sobrinho Marco Marcelo, filho de 
sua irma Otavia, moco prendado de otimas qualidades, e 
que ele iniciou imediatamente nos negocios publicos, desti- 
nando-o aos mais altos cargos. Mas este morria aos vinte 
anos, deixando a desolacao na familia, especialmente no co- 
racao de Augusto, que via desaparecer uma nova ilusao. 
E' sobre o sepulcro deste moco que Yirgilio espalha as suas 
flores purpureas: 

Manibus date lilia plenis 
Purpureos spargam flores... 

Nao se deu, contudo, por vencido, e fez a filha casar, 
em segundas nupcias, com Vipsanio Agripa, obrigando este 
a divorciar da mulher Marcela, filha de Otavia. Nasceram, 
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desie casamento, cinco filhos, primeiro dois homens, Caio 
c Lucio, depois duas mulheres, Julia e Agripina, e por ul- 
timo outro homem, Agripa, que, por ter nascido depois da 
morte do pai, foi apeiidado de Postumo. Viviam tambem 
na corte, junto do padrasto, os dois filhos de Livia, Tiberio 
e Druso, este nascido tres meses depois que Livia entrara 
na casa de Augusto; pelo que, e pela predilecao que o dita- 
dor Ihe dedicava abertamente, corria voz que fosse filho 
deste. 

Toda esta familia, porem, em breve devia desaparecer. 
Os dois primeiros filhos de Agripa e de Julia morreram, o 
primeiro em Marselha, quando se preparava para ir a Es- 
panha, o segundo no Oriente. O terceiro, Agripa Postumo, 
pela sua devassidao ou pelas calunias de Livia, foi relegado 
numa ilha. Druso, o preferido de Augusto, pereceu tam- 
bem; de modo que nao sobreviveram senao Tiberio e Julia, 
esta vitiva de Agripa. Foi entao que Augusto, sempre na 
esperanga de ter um sucessor, obrigou Tiberio a divorciar 
da mulher Agripina e casar com Julia. Mas a conduta exces- 
sivamente livre desta durante o primeiro casamento, nao 
era certamente do agrado de Tiberio, que acabou por aban- 
donar a corte para se retirar na ilha de Rodes. Ficando 
livre de qualquer observacao, Julia abandonou toda reserva 
e deu-se a uma vida verdadeiramente escandalosa, dando 
argumento para todas as bisbilhotices e maledicencias de 
Roma, ate que tudo chegou aos ouvidos do velho pai, para 
o qual o golpe foi tao terrivel, que o prostrou. Durante 
alguns dias ficou fechado em sua casa, nao tendo a coragem 
de se apresentar perante o senado. A luta entre o amor 
paterno e o dever do magistrado foi dura e longa; mas este 
acabou por veneer, e o moralizador dos costumes, o regene- 
rador da familia, o autor da lex de maritandis ordinibus e 
da lex de adulteriis com o coracao em frangalhos, assinou o 
decreto que exilava a filha na ilha de Pantadatria e mais 
rarde em Regio, proibindo, no testamento, que as cinzas dela 
fossem recolhidas ao sepulcro da familia. 

Era o triunfo definitivo de Livia, a mulher que se tinha 
apossado completamente do coracao de Augusto, e que, para 
fazer passar o dominio de Roma da gente Julia para a "gens" 
Claudia, nao poupara esfor^os nem crimes, pesando sobre 
ela suspeitas acerca da morte dos dois filhos de Agripa 
e de Julia, como pela de Marcelo. E Augusto, ja velho e 
alquebrado, a merce dessa mulher voluntariosa, sentindo- 
se incapaz de sustentar o grande peso que sobre ele exclu- 
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sivamente incumbia, cedeu as insinuacoes e aos pedidos de 
Livia, revocou Tiberio da vida privada em que se achava, 
associou-o a si no governo e proclamou-o sen sucessor, 
adotando-o como filho, a-pesar-de Ihe conhecer os defeitos, 
que o tornavam perigoso para o povo romano; mas vitiis 
Tiberii virtutibusque perpensis diz Suetonio, pesados os vi- 
cios e as virtudes de Tiberio, achou que as virtudes pesa- 
vam mais do que os vicios, e jurou perante a assembleia 
que o adotava no interesse da coisa publica. 

Comeca assim o ultimo decenio do governo de Augusta, 
que mais do que de Augusto, ja se pode dizer de Tiberio, 
seja pela fraqueza em que Augusto se achava, seja pelo 
espirito autoritario de Tiberio. O proprio Augusto com- 
preendera a necessidade em que se achava o Imperio de uma 
direcao mais jovem e mais energica, e de boa vontade cedia 
o lugar ao enteado. que adotara, especialmente pelo que 
dizia respeito as coisas militares, como consta, de uma carta 
do proprio Augusto a Tiberio, em parte conservada por 
Suetonio, na qual diz: sive quid incidit, de quo sit cogitan- 
dum diligentius, sive quid stomachor valde, Medius Fidius 
Tiberium meum desidero: (ou se me depare um negocio 
que exija maduras reflexoes, ou me sobrevenha um forte 
acesso de humor, juro-te que tenho saudade de ti, meu 
Tiberio.) 

Para bem compreender as condicoes politicas de Roma, 
neste momento, e oportuno lembrar o que ja era, desde 
aquele tempo, o future imperador e tirano. O proprio Sue- 
tonio, tao medido nas suas expressoes e opinioes monar- 
quicas, lembra a tradicao, segundo a qual, depois do ultimo 
coloquio, no qual Augusto dava a Tiberio as instrucoes ex- 
tremas, depois de ter este saido, o moribundo exclamasse: 
"Infeliz povo romano, que vai cair sob tao pesadas mandi- 
bulas". O mesmo autor tambem nao poe em duvida que 
autor da morte de Agripa Postumo tenha sido Tiberio, uni- 
camente para livrar-se de um possivel concorrente, comple- 
tando assim a obra da mae, que o fizera desterrar, pel as 
suas intrigas junto de Augusto. 

Tiberio pertencia a uma das familias mais aristocra- 
ticas e conservadoras de Roma, que fazia subir as suas ori- 
gens ate o periodo dos reis. Antigamente usavam, junta- 
mcnte com o de Claudio, o prenome de Liicio, que mais 
larde repudiaram, por baverem sido, dois que o usavam, 
condenados; um. por banditismo, outro, por assassinio. Mui- 
los Claudios distinguiram-se na historia de Roma, alguns por 
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alos de valor, outros por graves crimes. Pertenceram a fa- 
milia Claudio Apio Cego, que dissuadiu a conclusao de uma 
alianca com Pirro; Claudio Caudex, que expulsou os carti- 
tagineses da Sicilia; Claudio Nero, que esmagou Asdrubal, 
impedindo que fizesse jungao das suas tropas com as do ir- 
mao Anibal. Mas pertenceram tambem a mesma familia, 
Claudio Apio Regiliano, o decenviro que tentou apoderar-se 
de Roma e provocou o drama de Virginia, da qual queria 
abusar, fazendo-a escrava; Claudio Druso, que tambem ten- 
tou fazer-se tirano da Italia. Nao falta, na serie da famiiia 
Claudia, o episodio alegre, que se deu com Claudio Pulcro, na 
Sicia, o qual, vendo que os frangos que deviam servir para os 
auspicios nao comiam (o que era de man agouro), mandou 
atira-los ao mar, para que bebessem, si nao queriam comer. 
Orgulhosos, como disse, e ferrenhos conservadores dos privi- 
legios da aristrocracia, alguns chegaram a agredir os tribunes 
da plebe, para impedir que defendessem os interesses do 
povo, como era de seu dever. Famosissimo foi Publio Clau- 
dio, aquele que se fez adotar por um plebeu, afim de ser 
nomeado tribuno da plebe e conseguir a expulsao de Ci- 
cero. "Todos os Claudios — diz Suetonio — foram aristo- 
cratas e partidarios absolutos das prerrogativas e do poder 
dos patricios, e se mostraram tao violentos e opiniaticos a 
respeito do povo, que, mesmo sob o golpe de uma acusacao 
capital, nenhum quis tomar o habito de suplicante, nem 
bumilhar-se em fazer rogos." 

Compreende-se facilmente, depois disso, a mudanca ra- 
dical que se deu na politica imperial, durante o ultimo de- 
cenio do governo de Augusto. Nao era mais ele que diri- 
gia as coisas do imperio, mas sim, Tiberio. no qual se encar- 
nava o orguiho tradicional da sua familia. k babilissima 
politica de conciliacao e de apaziguamento. seguida por Au- 
gusto. e que dera os magnificos resultados que conhecemos, 
substituiu-se uma politica de reagao, a politica tradicional do 
patriciado, com uma serie de leis que provocaram a colera, 
nao somente da plebe, mas dos cavalheiros e das classes 
medias. Estas leis e os novos impostos para sustentar as 
despesas da guerra contra os povos germanicos, crearam 
um descontentamento tal, que acabou em verdadeiros mo- 
tins. que, por se verificarem na ausencia de Tiberio, entao 
na Boemia, em guerra contra Marbod, atemorizaram Augus- 
to, o qual se apressou em fazer concessoes e em atenuar as 
consequencias das leis de inspiracao tiberiana, o que concor- 
reu a tornar mais impopular o nome de Tiberio. 



— 278 — 

A lex de maritandis ordinibus e a de adulterUs, tinham 
por lim corrigir os costumes e incentivar o aumento da po- 
pulacao, em plena decadencia, o que creava a impossibili- 
dade de renovar suficientemente as legioes, desfalcadas pe- 
las continuas guerras, e em perigo de nao conseguir mais a 
sua renovagao, ou de ser obrigadas a admitir nas suas t'i- 
leiras escravos ou estrangeiros. Era um pressentimento 
do que aconteceria pouco mais tarde, e que foi a causa 
principal da decadencia railitar do Imperio: a admissao, no 
exercito romano. de estrangeiros e de barbaros. Esforcos 
inuteis, porcm. No ano 8 da era crista, novos escandalos 
comoviam a opiniao publica e o espirito ja tao abalado de 
Augusto. Julia, sua neta, seguindo o exemplo da mae exi- 
lada, com o seu luxo e os seus costumes liberrimos, punha 
o pobre velho na necessidade de trata-la, como fizera com 
a filba, mandando-a para o exilio juntamente com os seus 
cumplices; o que ele fez do modo mais brando possivel, sob 
a forma de convite a partir voluntariamente para o exilio, 
afim de evitar a denuncia, o processo, o escandalo, e a perda 
dos bens. 

Um dos exilados, nesta ocasiao, foi Ovidio, o poeta pre- 
dileto daquela sociedade corrupta e licenciosa; que ia aca- 
bar os seus dias em Tomi, longe da elegancia de Roma, que 
tanto amara, e das belas damas, das quais fora quasi o 
oraculo. 

A estas desilusoes internas e familiares, acrescentava-se 
no ano 9, o desastre militar de Teutoburgo, no qual Varo 
perdia, com a vida, tres das melhores legioes romanas, e a 
esperanca de submeter toda a regiao de alem Reno. Di- 
zem os historiadores antigos que Augusto, ao receber essa 
noticia, rasgou as roupas de que estava coberto, bateu a 
cabeca contra as paredes da casa, urrou desesperadamenle 
e caiu como enlouquecido pela dor. Nao se pode dizer com 
certeza si tudo isso aconteceu realmente, como dizem os 
historiadores; talvez houvesse, por parte destes, algum exa- 
gero. Certamente foi este um golpe terrivel para o pobre 
velho, ja tao atormentado. Depois de ter assistido ao esfa- 
celamento da propria familia, cujos membros alguns ha- 
yiam desaparecido quando mais davam a esperar de si, e 
outros, perdidos no escandalo e no deboche, o que era ainda 
pior; ainda tinha, antes de fechar os olhos para sempre a 
luz do sol, de ver ruir e despedacando-se, o edificio ao qual 
dedicara toda a sua existencia. file tomara a si a missao 
da restauracao nacional, de reerguer aquela aristocracia. 
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que fizera a grandeza de Roma, fiando nas promessas do 
proprio patriciado, que se mostrava disposto a acompanha- 
lo nesta obra de regeneracao. Mantivera, de fato, o em- 
penho tornado, pelo espaco de quasi quarenta anos, a-pcsar- 
de se ver abandonado ou fracamente auxiliado por aqueles 
que o tinham encorajado, quando se poz nesse caminbo. 
A-pesar-de todos os sens esforgos, porem, apesar das leis 
sociais do ano 18 a. C., aquela aristocracia, sobre a qual 
especialmente contava para conduzir a bom termo a sua obra, 
abandonava-o, cada dia mais dominada pela inercia, pela 
moleza e pelos vicios, invadindo-lhe ate a propria casa e 
destruindo-lhe a familia. Com a conquista da Germania 
propusera-se nao somente adquirir novas terras e novas ri- 
quezas para Roma, mas abrir um caminbo para o renova- 
mento daquelas virtudes, que se iludia em ressucitar, numa 
classe enfraquecida e desnaturada pelo luxo e pela incon- 
tinencia, e que, as armas de Marie, preferia as armas de 
Venus, fazendo proprio o verso de Ovidio: 

(Haec mea militia est, ferimus quae possumus, arma 
esta (as batalhas de Venus) e a minha milicia, cada um usa 
das armas de que dispoe). E Varo, crescido neste meio, 
amante das comodidades e do luxo, mais que dos combates, 
que transportara, para o campo, no coracao da Germania, 
os costumes a que se babituara, em Roma, com o desastre 
de Teutoburgo pos fim as ilusoes de Augusto e dos poucos 
que, com ele, ainda acreditavam na renascenca das antigas 
virtudes romanas. Para reconstituir as legioes. precisa re- 
correr aos elementos mais corruptos e desclassificados, como 
diz Tacito; vernacula multitudo, nnper acto in urbe delectn, 
losciviae sueta, laborum intolerans. (Uma multidao de gen- 
te do povo e de escravos, arrolada recentemente em Roma, 
acostumada as molezas e incapaz de suportar as fadigas). 

Tudo estava em plena decadencia. 0 proprio Senado, 
reduzido a uma sombra do que fora nos tempos aureos de 
Roma, pois ninguem mais queria submeter-se aos cargos e 
as responsabilidades publicas, passou, no ano 13, por uma 
nova reforma, na esperanca de Ihe infundir nova energia, 
transformando-o, porem, num consilium principis, encar- 
regado de homologar as deliberacoes tomadas pelo governo. 
Segundo esta reforma. todas as deliberacoes tomadas por 
Augusto, de acordo com Tiberio, os consoles em exercicio, 
os sobrinhos adotivos e todos os cidadaos que achasse con- 
veniente consultar, tinham for^a de senatus consulti. Tor- 
nara-se, contudo, empresa dificilima reunir o Senado, de 
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modo que cada vez que isso queria obter, para nao gover- 
nar sozinho. Augusto devia recorrer a algum pretesto ou 
expediente particular, nao sendo ja o Seiiado senao o es- 
queleto do que fora o orgao vital, o coragao da adminis- 
tracao da Republica. Tambem os comicios eram abando- 
nados e ninguem mais se interessava por eles, por terem 
sido as eleicoes reduzidas a simples formalidades. Era a 
abdicacao das classes que tinham constituido a grandeza de 
Roma, sobretudo dos Senadores e dos cavalheiros, que re- 
nunciavam espontaneamente, ou melhor, que "facevan per 
viltade il gran rifiuto", preferindo viver no seu egoismo 
satisfeito, abandonar-se a moleza e ao vicio, antes que se 
preocupar com a coisa publica. 0 governo, deste modo, 
transformava-se rapidamente, nao somente por culpa de 
Augusto e sim, sobretudo, pela ignavia das classes interes- 
sadas em mero negocio da familia do principe. 

Mas um individuo sozinho, scja ele poderoso rico, res- 
peitado e admirado, como era Auguslo, auxiliado somente 
por alguns parentes e amigos, nao podia impor, a toda uma 
na?ao, os deveres e os sentimentos de dignidade, que ela 
nao sentia, e dos quais perdera ate a nocao; nao podia fa- 
zer reviver as tradigdes seculares esquecidas, a disciplina 
publica e particular, sobretudo o vigor das antigas institui- 
coes. 

Enquauto isso acontecia no interior e a alta direcao do 
Estado restringia-se cada dia mais nas maos de um velho, 
do qual se pressentia proximo o fim, o perigo, nas fron- 
teiras, fazia-se sempre maior, apesar das ultimas vitorias 
conseguidas e das revoltas dominadas por Tiberio, unico 
general sobrevivente em Roma, capaz de defende-la contra 
os assaltos que se faziam gradualmente mais ameacadores. 
A aristocracia, sobretudo, preocupava-se com este perigo, de 
medo de perder aquela paz interna e externa que Ihe asse- 
gurava o gozo tranquilo das suas riquezas e dos ocios que 
Ihe conquistara o valor dos seus antepassados. 

Dai o problema da sucessao. Que aconteceria com a 
morte de Augusto? Quern tomaria o lugar dele? Ninguem 
mais sonhava com a possibilidade de uma restauracao repu- 
blicana. 0 verdadeiro problema consistia na substituicao 
de um principe por outro. E na condicao presente, nao 
viam outra pessoa capaz de substituir Augusto, senao Ti- 
berio, que reparara o desastre creado pela derrota de Varo 
e sufocara as temiveis revoltas da Panonia; e isto deviam 
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reconhecer mesmo aqueles — e eram numerosissimos — 
que conservavam as antigas aversoes e odios contra Tiberio. 

Isto acontecia em Roma. Mas Roma ja nao era o Im- 
perio; e nao somente nao podia dispor a sen talante do des- 
tino dele, mas a sua propria sorte dependia em grande parte 
da daquele. E o Imperio queria a continuacao da politica 
de paz e de prosperidade, iniciada por Augusto, que ofere- 
cia aos paises conquistados condicoes mais prdsperas das 
que gozavam antes. A unidade do imperio fora construida 
sobre a ruina de numerosos estados, mais ou menos am- 
plos, que, porem, antes da conquista romana, estavam su- 
jeitos a governos que os exploravam, especialmente nas par- 
tes orientais, com o seu luxo, os sens esbanjamentos, as sua 
extorsoes. Passando sob o dominio de Roma, todos esses 
centros de delapidacao desapareceram. E' verdade que Ro- 
ma cobrava tributes dos paises conquistados e anexados ao 
seu imperio; e que alguma vez acontecia que os publicanos 
e os governadores das provincias, abusando da sua posicao, 
explorassem os contribuintes e os povos governados. Nao 
e menos verdadeiro porem que o Estado nunca abusou des- 
sas cobrancas, e que ja desde os tempos da Republica se 
mostrou severe contra os sens funcionarios que, para se 
enriquecer, roubavam os povos governados. As ladroeiras 
e as malversacoes de Verre, na Sicilia, contra as quais Ci- 
cero atirou as suas veementes verrinas, sao uma das tantas 
provas da moderacao de Roma, nas suas reiacoes com os 
povos conquistados, 

Estas condicoes melhoraram ainda com a politica de 
Augusto, tendente a deixar as provincias a maior auto- 
nomia possivel, — como fez sobretudo, com o Egito, que 
organizou quasi em Vice-reinado —. e, ao mesmo tempo, em 
nao abusar dos impostos, preferindo estabelece-los na pro- 
pria Italia, a custa da popularidade de que gozava, e, quan- 
do era necessario, preferindo sacrificar as suas riquezas pes- 
soais, que eram grandissimas, antes que descontentar as 
populacoes de recente anexadas ao Imperio, o que teria acar- 
retado gravissimas dificuldades. Principio, alias, comparti- 
Ihado tambem por Tiberio e resumido na famosa frase lem- 
brada por Suetonio: as ovelhas se devem tosquiar e nao 
esfolar. 

Esta politica concorreu largamente, antes de tudo, para 
afeicoar as provincias ao Imperio, devido aos beneficios que 
auferiam com este regime; de modo que, depois de algum 
tempo, a nova organizacao nao somente foi aceita sem opo- 
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sicao, mas considerada como um fato natural e benefico, 
creando assim aquela base moral, que em seguida consti- 
tuira a verdadeira forca do Imperio e o sustentara durante 
tantos seculos. Foi esta forca moral, que fez ressucitar o 
Imperio, depois que um barbaro o declarara decaido, quando 
um Pontifice colocou a coroa imperial sobre a cabeca de um 
outro barbaro; que creou a mentira de um Sacro Romano 
Imperio Germanico, e que ainda hoje constilue a aspiracao 
de numerosos povos, que nao souberam inventar nada de 
melhor do que o que tinha feito Roma. 

Ao lado deste, porem, outro fenomeno nao menos im- 
portante se produziu, devido a sabia administracao iniciada 
por Augusto: o rapido progresso das provincias. Enquantq 
os ultimos residuos da aristocracia romana olhavam triste- 
mente para o ocaso de seu poder, convencidos de que nao 
havia possibilidade de salvacao, senao voltando ao passado, 
e, persistindo nesta conviccao, preparava a ruina definitiva 
da antiga romanidade; os germens espalhados por Roma no 
mundo mediterraneo, frutificavam admiravelmente, desen- 
volvendo aquele movimento que foi a verdadeira continua- 
cao, e talvez a gloria maior da civilizacao romana. Reunindo, 
numa unidade politica, os numerosos Estados que viviam as 
margens do Mediterraneo, eliminara as numerosas rivali- 
dades dos antigos dominadores, industriais e comerciais, 
abrindo os caminhos terrestres e maritimos, creando uma 
unidade economica, que nao podia demorar muito em ma- 
nifestar os seus beneficos efeitos. Todas as nacoes sujeitas 
ao dominio de Roma viram, no primeiro meio seculo do 
novo regime, reflorescer as suas fontes de riquezas e surgir 
outras novas. O Egito, a Siria e a Asia Menor, que haviam 
sido as tres maiores nacoes industriais da antiguidade, re- 
floresceram rapidamente, encontrando no Imperio pacifi- 
cado, novos mercados e novos clientes para as suas indus- 
trias. As provincias da Africa e da Europa oriental, espe- 
cialmente as regioes danubianas, ate aquela epoca sem in- 
dustrias, foram invadidas por mercadores, artesaos, escra- 
vos, aventureiros de toda especie, que despertaram, entre 
aqueles povos atrazados e primitives, uma atividade ate 
entao desconhecida. Tiro e Sidon refloresceram a antiga pros- 
peridade, o Egito acrescentou as suas grandes riquezas os 
novos lucros que Hie vinham do comercio com todo o Impe- 
rio, e ate a Grecia pos-se no caminho dos melhoramentos; 
como a Africa, quasi abandonada depois da destruicao de 
Cartago, com a paz de Augusto, se tornou sede de vastas 
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propriedades agricolas. nas rruais foram introduzidas as 
culturas da videira e da oliveira. 

Onde, porem, os progresses foram verdadeiramente ad- 
miraveis, foi na Europa Ocidental, na Espanha e sobretudo 
na Galia. A primeira, depois de longas e renhidas resis- 
tencias, que custaram a Roma sangue e riquezas, apazigua- 
da finalmente, tornara-se uma das provincias mais ricas e 
de maior vantagem para o Imperio. Os montes da parie 
nordica, aqueles montes cantabricos e asturianos, que ainda 
hoje constituem objeto de cobica e de lutas entre os povos 
europeus, comecaram a ser esgravatados e sondados em to 
dos os sentidos por nacionais e estrangeiros, especialmente 
pelos iniimeros escravos que Roma ai acumulou, para Use 
explorar as riquezas metalicas em ouro, prata, cobre. chum- 
bo e outros metais, de que as suas entranhas estavam larga- 
mente fornecidas. A parte meridional, ao oposto, a Turde- 
iania, a Betica, toda a regiao que modernamente chamamos 
de Andalusia, com as suas ferteis planicies e as colinas 
dadivosas, habitadas por gente mais adiantada pelos con- 
tactos e pela fusao com povos civilizados, como foram os 
Gregos e os Fenicios, voltara-se para a agricultura e forne- 
cia a Roma e aos outros paises, otimos vinhos, azeites fi- 
nissimos, toda especie de frutas, bem como otimos cavalos. 
muito procurados pela sua agilidade e resistencia. 

Mas onde os progresses foram mais rapidos e mais im- 
pressionantes, porque menos esperados, foi na Galia, na 
qual ja o propxdo August© previra o Egito do Ocidente. Pa- 
cificada, depois de breve resistencia, e organizada juridica- 
mente, sobretudo pelo que diz respeito a propriedade fun- 
diaria, de modo que a agricultura pode desenvolver-se trau- 
quilamente, pela seguran^a que ofereciam as leis do Impe- 
rio. primeira, entre as nacoes ocidentais, a Galia transfor- 
mou-se em pais industrial, capaz de imitar as artes dos pai- 
ses orientais, disputando-lhes os clientes, compreendida a 
propria Italia, e introduzindo os primeiros rudimentos de ci- 
vilizacao e de luxo entre os povos germanicos. A indiistria do 
linho, que comecara pelo prepare dos tecidos grosseiros, que 
serviani para as velas dos navios, aperfeicoou-se em breve, 
preparando tecidos, que podiam sustentar a concorrencia 
com muitos congeneues do Oriente. As ceramicas impor- 
tadas pelos ricos Romanos. que, estabelecendo-se na Galia, 
nao queriam abandonar as comodidades e o luxo a que es- 
tavam acostumados, acharam brevemente limitadores. do 
modo que, depois de meio seculo, surgiram, entre os Arver- 
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nios, fabricas de objetos artisticos, feitos em ceramica, iguais 
e alguns. ate superiores aos do Oriente e da Italia, donde 
tiraram os primeiros modelos. Plinio fala da industria do 
vidro, que, si na Galia nao chegou a exportacao, foi pelo me- 
nos suficiente para o uso interne. A metalurgia foi aper- 
lei^oada e enriquecida com novas aplicagoes, inventando-se 
a arte de estanhar e pratear objetos de ferro. A producao 
da la e a sua aplicacao, quasi desconhecida, desenvolveu-se 
em breve, espantosamente; como tambem o esmalte, que da 
Galia se difundiu por todo o Imperio. 

Enquanto em Roma, em redor de Augusto — diz Fer- 
rero — a restrita oligarquia dos dominadores, fechada em 
si, convencida que dela depende tudo, inclusive o futuro do 
mundo, esgota-se em lutas furiosas e em tentativas dispara- 
tadas e inconciliaveis para plasraar o futuro a seu gosto, este 
plasma-se de per si, no vasto imperio, independente e muito 
diverse do que Roma imaginava e desejava. Enquanto Au- 
gusto cansava-se para reconstruir, em Roma, o governo aris- 
locratico, milhoes de homens espalhados no enorme Impe- 
rio, pertencentes, havia pouco, a nacoes diversas, que nem se 
conheciam entre si, pouco a pouco, sem eles proprios o 
saberem, vinham reunindo-se numa compacta unidade eco- 
nomica, os sens interesses entrelacavam-se numa imensa 
rede, e coligavam-se mais tenazmente do que o teriam po- 
dido fazer as leis e as legioes de Roma, A forca que se 
despreendia destes interesses, era tao grande, que ja nada 
podia interromper o movimento por ela imprimido a socie- 
dade do Imperio, nem desviar o mundo do caminho sobre 
o qual se colocara durante os quarenta anos de paz augustea. 

A Italia, como a Galia. a Espanha, como as provincias 
danubianas, o planalto da Asia Menor, como a Africa seten- 
trional, os povos de civilizacao antiga como os jovens barba- 
ros, a plebe como as classes medias e altas, numa palavra, 
todo o Imperio e impelido pela paz, pela prosperidade, pelo 
comercio que difunde a civilizacao e os costumes de Roma, 
a entrar na orbita tracada pelo povo romano, atraves de 
seis seculos de trabalho e de lutas; o Imperio cobre-se de 
cidades construidas a imagem e semelhanca das cidades 
italianas, os oppida indigena da Dalmacia e da Panonia 
transformam-se em municipia latinos; a grandeza do Impe- 
rio e simbolizada pelo fulgor maravilhoso das suas cidades 
maiores, sobretudo de Roma, que os imperadores se esfor- 
cam por engrandecer e embelezar, nao somente para o gozo 
do povo da Urbs, mas sobretudo para deslumbrar e incutir 
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respeito aos povos conquistados e imprimir-lhes na mente 
o conceito da superioridade do Imperio. 

Politica admiravel, que deu admiraveis resultados. Os 
povos do vasto Imperio, uma vez entrados neste caminlio, 
iransformam-se rapidamente, aceitam os principios domi- 
nantes, adatam-se as condicoes da nova civilizacao, dedi- 
cando-se a agricultura ou a industria, segundo as condicoes 
do pais, aperfeicoam as suas artes simples e lormas de pro- 
ducao, vendem os sens produtos em paises longinquos, imi- 
tam as indiistrias dos povos mais adiantados, especialmente 
na arte dos tecidos, que chega ate os Germanos refratarios 
e belicosos, os quais comecam a lidar com os teares, como 
diz Plinio o Yelho: Galliae universae vela texunt, iam qui- 
dem et transrhenani hostes. 

Juntamente com o comercio e as indiistrias, espalham- 
se em todas as partes. as letras e as artes, que encontram 
cultores ilustres e apaixonados, nao somente nos paises que 
ja tinham uma tradicao literaria, mas tambem, e sobretudo, 
nos paises novos do Ocidente, que em breve dao a Roma o 
mimero maior e mais importante dos seus poetas e pensa- 
dores, como vimos ao tratar das letras no periodo imperial. 
Estabelece-se, deste modo, um comercio intelectual ativis- 
simo entre a capital e as provincias, uma especie de exos- 
mose e endosmose intelectual, pela qual as provincias res- 
tituem a metropole o que receberam, ou pelo menos os fru- 
los da obra de civilizacao exercida pela cidade eterna. 

A este estado florescente, que poder-se-ia chamar idade 
do ouro, sucedeu, e verdade, o periodo da decadencia, as 
idades do bronze e do ferro; quando as fontes dessa pros- 
peridade se esgotaram, tambem a coesao se enfraqueceu e 
a mole imensa se desmantelou. Mas para isso foram neces- 
saries seculos. Quando Augusto, em 23 de agosto do ano 
14, ja velho, na idade de 75 anos, morreu, os efeitos da sua 
politica e das novas condicoes, o procedimento de unifica- 
cao do Imperio estava apenas no seu inicio. As bases do 
grande edificio, porem, estavam assentadas solidamente. e, 
anesar da corrupcao e da decadencia da cidade, o Imperio, 
continuaria na sua ascensao durante quasi dois seculos, 
devido sobretudo aos elementos novos, que, por uma apa- 
rente contradicao, sustentavam a metropole que os sujeitara 
e os iniciara no novo caminho. Contradicao que, porem, 
desaparece, quando se lembre a natureza essencialmente 
republicana, ou, para usar um termo moderno, de monar- 
quia constitucional, que Augusto dera ao seu principado; 
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pois, lamljun depois da morte de Augusto, sob os impera- 
dores que se Ihe seguiram, mesmos os que se manifestarani 
de espirito mais absoluto e tiranico, para o romano o Es- 
lado conlinuava a ser a res publica, a coisa piiblica, a coisa 
de todos, e os magistrados que o governavam eram os repre- 
sentantes do verdadeiro senhor impessoal, o populus roma- 
nus. 

A politica republicana de Augusto, continuada por Ti- 
berio nos primeiros tempos do sen governo, a obstinacao 
com que ele quis manter intactos os principios tradicionais 
do espirito romano, contribuiram grandemente a transferir 
c estabilizar. no Imperio, a ideia latina da indivisibilidade 
e universalidade do Estado e, portanto, a arraiga-la tao pro- 
iundamente na conciencia de todos os povos sujeitos a Ro- 
ma, que continuou viva atraves dos seculos, apesar da deca- 
dencia da metrdpole donde saira. 

Roma perdeu a sua grandeza, decaiu, foi tomada, sa- 
queiada pelos barbaros, que antes tremiam diante do sen 
poder, os seus monumentos mais grandiosos foram reduzidos 
a montoes de ruinas, mas o conceito do Imperio, mas Roma 
eomo dominadora do mundo, como sede do direito que rege 
a sociedade, continuou viva na conciencia do mundo civili- 
zado. Quando, nos seculos mais tenebrosos da decadencia, 
tudo e esquecido, quando lingua e literatura latina classicas 
se perdem nas nuvens seculares, sobrevivem, porem, os 
nomes de Augusto e de Roma, entrando a fazer parte da 
tradicao crista. O primeiro porque sob o seu imperio Ro- 
ma foi levada ao mais alto grau de prosperidade, e porque 
foi durante o seu reinado que quis nascer Jesus, confundin- 
do-se estes dois motivos num motivo unico, segundo o poeta 
do De laudibus divinae sapientiae: 

Salvator voluit sub tanto principe nasci; 
Nam pax sub pacis principe nala fuit 

(0 Salvador quis nascer sob o governo de tamanho principe 
>— por que a paz nasceu sob o principe da paz); a segunda 
porque o primado e a universalidade de Roma foram geral- 
mente reconhecidas na Idade Media. Todas as cronicas em 
prosas e em versos estao cheias desta conviccao, desde Ru- 
t.dio Numanciano, que, apostrofando Roma, diz 

Fecisti patriam diversis gentibus unam 

Urbem fecisti, quae prius orbis erat 
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(fizeste dos diversos povos uma so patria... do mundo in- 
teiro fizeste uma unica cidade), afirmando assim a univer- 
salidade do Imperio; ate Dante que considera Roma e o Im- 
pcrio predestinados para a sede da Religiao crista: 

La quale e il quale, a voler dir lo vero 
Fur stabiliti per lo loco santo 
U' siede il successor del maggior Piero. 

Os apelidos de mater urbis, mater imperii, domina mim- 
di, sobretudo de caput mundi, alem de se encontrar em 
toda a literatura medieval, encontram-se gravados em mui- 
tos sinetes imperiais, particularmente o ultimo que foi usado 
por Henrique II, Conrado II, Lotario II, Frederico II e Ludo- 
vico, o Bavaro. Em muitas coroas imperiais lia-se o verso: 

Roma caput mundi regit orbis frena rotundi 

(Roma cabeca do mundo governa o mundo em toda a sua 
redondeza), fazendo alusao aquele direito, que foi a maior 
creacao e a maior gloria da cidade romulea, pelo qual ainda 
boje e admirada em todos os paises que poem a justiga acima 
de todos os partidos, de todas as filosofias, de todos os ideais. 
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