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Aqueles que desprezam no mundo, exceto a riqueza, e 
acreditam que a honra e o merito so existem no seio da 
opulencia, deveriam meditar sobre o exemplo que se 
segue. A margem direita do tigre, exatamente em fren- 
te onde hoje se encontram os estaleiros navais, Lucio 
Qumcio, unica esperanga do povo romano, cultivava 
quatro jeiras de terra, a que se dava o nome de Prado 
de Qumcio. LA o foram encontrar os emiss&rios do Se- 
nado, curvado sobre sua enxada ou ao cabo da charrua, 
a cavar a terra. Seja como for, o fato 6 que estava entre- 
gue ao trabalho da lavoura quando a delegagao, apos a 
troca de sauda?5es, pediu-lhe que vestisse a toga para 
ouvir, em seu prdprio beneficio e em beneficio da re- 
publica, uma comunicagao do Senado. Assustado, 
Qumcio perguntou "tudo vai bem" e pediu a Racxlia, 
sua mulher, que fosse depressa buscar a toga na chou- 
pana. Limpou-se da poeira e do suor e apresentou-se 
vestido com a toga. Imediatamente os delegados pro- 
clamaram-no ditador, felicitaram-no e pediram-lhe que 
viesse a Roma, informando-o do panico que reinava no 
exercito.

(TITO LIVIO, Livro III, Cap. 26)
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PrefAcio

O mundo academico, no Brasil como em outros palses, e ca- 
da vez mais hierarquizado. E de uma maneira perversa: ao inves da 
criatividade e da originalidade das pesquisas, prevalecem a titulo- 
cracia e a necessidade de produzir em grande quantidade, nao im- 
porta bem o que. Ha vinte e cinco anos atras, quando comecei mi- 
nha carreira como docente na Universidade de Sao Paulo, nao pos- 
sufa tltulo nenhum. Havia deixado a graduagao ha pouco e era a- 
penas uma aposta num jovem com muita vontade, mas sem titulos, 
nem publicagoes, como entao se podia fazer. Hoje em dia a carreira 
comega, em muitos lugares, com o tltulo de Doutor e as vozes 'au- 
torizadas' para pensar e produzir Historia, para falar em publico ou 
para escrever dependem, nao mais do vigor proprio das ideias de 
cada urn, mas dos pomposos diplomas que as sustentam.

Tendo em vista o crescimento exponencial de nossa drea nos 
ultimos vinte anos, esse processo talvez seja necessario e inevitavel 
e devamos nos conformar com isso. Mas talvez nao! Talvez seja 
posslvel, mais uma vez, abrir o espago para vozes hoje desautori- 
zadas, para que as avaliemos apenas pelo que elas valem, e nao 
pelos titulos e posigoes que as sustentam. O livro que o leitor tern 
em maos e um exemplo da riqueza de ideias originais que se pode 
obter quando se incentivam alunos de graduagao a pensar por si 
proprios, a formular questoes que lhes sao pertinentes e a buscar as 
respostas, ou aprofundar suas questoes, estudando as proprias fon- 
tes historicas, nao apenas resumindo autores consagrados.

Este livro convida o leitor a um passeio pela Roma antiga a- 
traves do estudo de autores antigos fundamentais: Tito Llvio, Sene
ca, Pollbio, Ovldio e muitos outros, explorando problematicas ple- 
namente atuais: a memoria, os estudos de genero, as relagoes fami- 
liares, as identidades religiosas, os modos de viver e morrer entre o 
final da Roma republicana e os inlcios da Roma imperial

Produzidos por estudantes de Historia da Universidade Fe
deral de Campina Grande, na Paralba, mostram, igualmente, a ex- ' 
pansao not&vel da Historia Antiga em nosso pals, fenomeno dos 
ultimos vinte anos. Durante muitos anos, o estudo e a pesquisa em
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Historia antiga foram duramente combatidos em nosso pais, como 
inuteis e impossiveis de serem realizados aqui. Valia mais a pena 
importar conhecimento produzido nos paises ricos e centrar-se na 
Historia do Brasil e, nos centros menores, nas Historias locais. O 
panorama mudou aos poucos, a Historia Antiga fortaleceu-se e- 
normemente, primeiro no sudeste brasileiro e, agora, em boa parte 
do territorio nacional. Campina Grande, que ha poucos anos era 
um lugar do qual nao se podia falar com autoridade sobre essa His
toria, representa, precisamente, essa expansao.

Os trabalhos aqui reunidos sao fruto de ousadia e de esforgo 
serio e competente. Trata-se de estudos muito bem articulados e de 
grande interesse, nao apenas para alunos de graduagao, que sao 
seu publico alvo, mas para especialistas e para o publico em geral. 
Eles nos revelam um mundo que, atraves das reviravoltas do tem
po, faz parte indelevel de nossa propria Historia e do modo como 
nos vemos hoje, como brasileiros num mundo em processo de glo- 
balizagao. Sao um instrumento precioso para pensarmos e criticar- 
mos uma das facetas de nossa origem, nossa 'ocidentalidade' e para 
repensarmos nossa posigao e nossa identidade frente ao Ocidente, 
do qual somos um ramo periferico e mestigo, razao talvez de nossas 
miserias, mas esperanga ainda grande de nossa originalidade e de 
nossa potencialidade no mundo multipolar e multicultural con- 
temporaneo.

Norberto Luiz Guarinello 

Departamento de Historia/USP 

Sao Paulo, 2008

10



APRESENTAgAO

Poder disponibilizar ao publico uma coletanea de artigos 
que tem como eixo problematizador a sociedade romana antiga 
alimenta e renova antigas expectativas para com a &rea no Nordes- 
te. Demarca um passo no sentido de fomentar a pesquisa sobre o 
Velho continente no contexto da UFCG. Experiencia que so foi pos- 
sivel pelo compromisso com que se aplicaram os autores nas pes- 
quisas aqui sistematizadas em forma de artigos; e empenho da Edi- 
tora da UFCG, na pessoa do Prof. Antonio Clarindo que nos insti- 
gou a erguer o empreendimento.

Ja ha algum tempo tenho ministrado a disciplina Historia 
Antiga Ocidental para os publicos de graduagao em Historia. Expe
riencia que iniciei no curso de Historia da UFPB em 1996. Incomo- 
dava-me, sobremaneira, os programas de curso em que os profes- 
sores optavam por desenvolver debates sobre a histdria antiga a 
partir, pura e simplesmente, dos comentadores dos autores antigos. 
Perspectiva que retira do graduando, neofito no mundo academico, 
a possibilidade de manipular as obras e construir suas proprias 
compreensoes das ideias ai veiculadas. Alem do que, a depender 
dos comentadores acessados, pode-se promover um completo de- 
sinteresse com a area de estudos, haja vista tratar-se de experiencias 
narrativas "apanhadas" em segunda mao.

Certamente que o acessar das produgoes antigas tem, na 
contemporaneidade, um grau de dificuldade maior, em virtude do 
enfraquecimento do estudo do latim e do grego, tendo sido retirado 
seu carater de obrigatoriedade, quase que completamente, mesmo 
nos cursos de graduagao em Letras. Entretanto, por outro lado, 
houve um investimento no ambito da produgao de tradugoes e de 
sua consequente publicagao nos idiomas modernos que permitem 
maior acessibilidade aos textos antigos, estando, muitos deles dis- 
poniveis em sites especializados.

Dito isso, apresentamos o resultado dos esforgos de profes- 
sores e alunos do curso de Graduagao em Historia da UFCG, para o 
fomento da pesquisa sobre a sociedade romana na referida institui-
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gao. Iniciativa que teve seu inicio em 2004 e que se consolidou em 
2007.

Os ensaios foram organizados em tres partes, estando elas 
articuladas a partir das pertinencias discursivas dos textos e temas 
de que tratam. Dessa forma, a primeira parte constitui-se pelos en
saios que analisam a obra do historiador latino Tito Livio, a partir 
de duas preocupagoes centrais: sua compreensao de historia e o 
lugar que destina ao feminino; a segunda parte tern como questao 
fundante a compreensao de vida, morte e ocio no estoicismo sene- 
quiano; e a terceira foi destinada aos ensaios que se dedicaram aos 
aspectos cotidianos da experiencia historica romana de entre a Re- 
publica ate o Imperio, considerando-se, especialmente os secs. II 
a.C. e II d.C. Recorte temporal em que a sociedade romana expan- 
de-se para alem do Lacio e contata outras experiencias de socieda- 
des que, ao passo em que tern suas populagoes submetidas pelo 
poder belico romano, altera suas instituigoes, costumes, tradigoes, 
etc. Donde resulta uma "Roma mosaico" em que multiplos senti- 
mentos de pertenga passam a tonificar o que se vai denominar de 
Imperio romano.

Os artigos aportam em dois nlveis de analises, um que pro- 
cura estabelecer uma leitura pontual das obras de Tito Livio e de 
Seneca; outro que da visibilidade aos aspectos da experiencia coti- 
diana romana, tais como a politica, as instituigoes, o amor, o casa- 
mento, o feminino, a guerra, o ocio, a religiao, etc., respaldando-se 
em fontes latinas e/ou gregas e em obras de comentadores. Por fim, 
como toda obra que vem a publico, essa se destina a leitura. Assim,

Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensa- 
mentos. Deixe que o mundo a sua volta se dissolva no 
indefinido. E melhor fechar a porta; do outro lado ha 
sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros 'nao, 
nao quero ver televisao!'. (...). Escolha a posigao mais 
comoda: sentado, estendido, encolhido, deitado. Deita- 
do de costas, de lado, de brugos. Numa poltrona, num 
sofa, numa cadeira de balango, numa espreguigadeira, 
num pufe. Numa rede, se tiver uma. Na cama, natu- 
ralmente, ou ate debaixo das cobertas. Pode tambem fi-
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car de cabega para baixo, em posigao de ioga. Com o li- 
vro virado, e claro. (...)
(Italo Calvino, Se um viajante numa noite de invemo, 
1999:11)

Marinalva Vilar de Lima 
Campina Grande, junho de 2008
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Parte I



1 O Destino De Roma, o Destino dos Homens: 
Exem pla  Edificantes em T ito  LIvio

Marinalva Vilar de Lima

Da articulagao que constroi entre o destino de Roma e o des
tino dos homens e que percebemos resultar o mosaico discursivo 
exemplar de Tito Livio. Escrita que projeta a edificagao de modelos 
civicos para os quais seus contemporaneos devem direcionar o o- 
lhar e a eles promover eco sonante no cenario da Roma augustana. 
Com esse intuito elabora uma obra que retroage aos tempos de 
fundagao da cidade e vai ate o inicio da era imperial, tomando os 
modelos de uirtus como fios de ligagao. Eixo discursivo articulado 
com tamanha forga retorica que leva o leitor moderno a perder de 
vista as perspectivas espago-temporal a que destina grande impor- 
tancia.

E em meio a um momento de grande turbulencia da historia 
romana a epoca republicana, em que a ameaga do retorno eminente 
de mais um enfrentamento entre Roma e Veios, cidade com quern e 
alimentada uma antiga contenda, que Livio localiza a entrada em 
cena de Marco Furio Camilo, entao vejamos:

Em Roma os boatos eram ainda mais alarmantes, acre- 
ditando-se que o acampamento de Veios ja fora tornado 
e uma parte dos inimigos avangava em fileiras cerradas 
em diregao a cidade. Todos se precipitaram para as 
muralhas. (...)
(...) deveria cumprir-se o destino dos veienses. O chefe 
indicado pelo destino para destruir aquela cidade e 
salvar sua patria foi o ditador Marco Fiirio Camilo (...). 
A mudanga de general modificava toda a situagao: re- 
novaram-se as esperangas, renovou-se o estado de espi- 
rito dos soldados. Em Roma tambem a sorte parecia ter 
mudado. Camilo comegou por punir, segundo as leis 
militares, todos aqueles que haviam desertado de Vei
os. Fez ver aos soldados a exist§ncia de algo mais temi- 
vel do que o inimigo. Ap6s ter fixado a data para o re- 
crutamento, voltou a Veios para reavivar a coragem  
das tropas, e de regresso a Roma realizou o alistamento
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do novo exercito sem que ninguem se recusasse a pres
tar servigo. Ate mesmo a juventude estrangeira -  lati
nos e hernicos -  veio oferecer sua ajuda naquela guerra. 
O ditador agradeceu-lhes em pleno Senado e concluiu 
todos os preparativos para a campanha. Por um sena- 
doconsulto fez o voto de celebrar grandes jogos quan- 
do Veios fosse capturada, e de restaurar e consagrar o 
templo de Mater Matuta, consagrado outrora por Ser- 
vio Tulio1

Situagao discursiva em que Livio vai articular em um mesmo 
homem grandeza de lideranga e respeito a tradigao religiosa no 
cumprimento de seu proprio destino e, por conseguinte, dos 
destinos de Veios e de Roma. Cidades cujos destinos se cruzam, 
necessariamente, pela via da oposigao: "Assim se deu a queda de 
Veios, uma das mais opulentas cidades etruscas, cuja grandeza se 
evidenciou mesmo em sua ultima derrota2". O ditador e apresentado 
em completa consonancia com as atitudes das matronas, dadas a 
conhecer por Livio como mantenedoras da purificagao da cidade, 
conforme descrigao que faz da situagao e da participagao dessas:

As maes de familia, que o panico generalizado arrancara de 
suas casas, faziam suplicas nos templos e dirigiam preces aos 
deuses para que afastassem a desgraga de suas casas, dos templos, 
das muralhas, e que fizessem recair sobre Veios aquela ameaga, 
uma vez que as cerimonias religiosas haviam sido restabelecidas 
em conformidade com os ritos, e os prodigios, expiados3.

A edificagao de valores que Livio enxerga enquanto 
relegados ao desuso por seus contemporaneos e o que, ao nosso 
ver, tonifica as muitas narrativas que constroi em sua interferencia 
no passado, fazendo (re)empregos e deslocamentos de historias

1 TITO LIVIO. Historia de Roma (ab urbe condita libri), trad.: Paulo Matos Peixoto. Sao 
Paulo: Paumape, 1989, LIVRO V, caps.18 e 19..

Todas as citagoes a obra de Tito Livio foram retiradas da tradugao de Paulo Matos Peixo
to. Alem dessa tradugao, tambem, foi consultada a tradugao da Gredos, constante nas 
referencias bibliograficas.

2 TITO LIVIO, LIVRO V, cap. 22.

3 TITO LIVIO, LIVRO V, cap.18.

18



conservadas pela tradigao na costura discursiva que cinge para 
seus contemporaneos. Discurso que resulta de cortes, escolhas e 
recusas de modelos de comportamentos e costumes, adotados pelos 
ancestrais romanos desses que vivem a Roma augustana.

E para os cidadaos de uma Roma expandida4, com graves 
dificuldades em manter os fios de ligagao entre mundos 
extremamente distintos, que Livio enderega uma escritura que 
pretende fazer eco, nao apenas no centro do imperio, mas ate onde 
se diga existir Roma.

Dessa Roma da experiencia escrituristica e historica do 
historiador oriundo da cidade de Padua, entao provlncia romana, 
Tito Livio, Pierre Grimal5 nos informa que era posto em pratica um 
movimento restaurador enfeixado por Otavio Augusto. Momento 
da historia romana que diz ter a particularidade de merecer ser 
nomeado de "o seculo de Augusto" pela forma como o princeps vai 
se colocar e ser visualizado:

Octavio, filho de Cesar e adoptado como Julio Cesar 
Octaviano, adorado pela arraia miuda como um deus, 
era o seu herdeiro, tinha que ser forgosamente um  
deus. Nao diziam os mitos que Eneias, principe troia- 
no, aportara ks costas do Lavinio e se estabelecera no 
L&cio? Nao fora Iulo, filho de Eneias, o antepassado da 
gens Iulia? Naodescendia tambem Rdmulo, filho de um  
deus, de Iiilo? E nao fora o pr6prio Eneias filho de uma 
deusa, Venus, amada pelos romanos? E os augurios e 
um cometa do ceu nao haviam dado o sinal? Nao era 
convicgao generalizada entre as formas vivas da socie- 
dade e da cultura de entao que uma nova era estaria

4 Acerca dos movimentos de expansao territorial, das conquistas realizadas pelos romanos 
e para outras informagoes sobre a sociedade romana de fins da reptiblica e da 6poca impe
rial, aqui veiculadas, consultar: PETIT, Paul. A paz romana, trad.: Joao Pedro Mendes, Sao 
Paulo: Pioneira; EDUSP, 1989; CORASSIN, Maria Luiza. Sociedade e politica na Roma 
Antiga, Sao Paulo: Atual, 2001; CANFORA, Luciano. Jiilio C6sar: o ditador democrdtico, 
trad.: Antfinio da Silveira Mendonga, Sao Paulo: Estagao liberdade, 2002; GRIMAL, Pierre. 
A civiliza?ao romana, Lisboa: Edi?oes 70,1993; GRIMAL, Pierre. O seculo de augusto, 
Lisboa: edigoes 70,1997; dentre outras indicates constantes nas referencias bibliogrificas.

5 GRIMAL, Pierre, op.cit.1997.
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por chegar, uma nova Idade de Ouro, uma era de paz e 
prosperidade sem igual para o Universo?6

Au gusto se imp5e no cenario da historia de Roma, pondo 
em pratica um projeto politico que marcara os mais distintos uni- 
versos da vida romana do inicio do imperio. Portanto:

A impressao que nos fica de Augusto e de admiragao. 
Politico de genio, grande e meticuloso estratego e, so- 
bretudo, homem de acgao. Ambicioso. Desejava o po- 
der. Mas nao para dele se servir como o prxncipe de 
Maquiavel. Fica-nos a ideia de que acreditava sincera- 
mente ter sido designado para uma missao civilizadora 
especial e que era de raga divina7.

Por outro lado, Augusto herda uma Roma caotica e a orga- 
niza, pacifica, unifica, pondo em efetivagao os desejos dos mais dis
tintos segmentos sociais. Resultado atingido a partir da articulagao 
de varias forgas. Nesse sentido, visualizamos um exerclcio politico 
que vai para alem do uso da forga bruta, recolocando na ordem do 
dia valores espirituais fundamentais no universo de mentalidade 
romana.

Sobre a participagao, ou identificagao, de Tito Livio com os 
rumos dados pela politica augustana para a cidade, Grimal8 consi- 
dera que: " Tito Livio, sem duvida, servia Augusto, mas apenas na medi- 
da em que este servia essa patria profundamente amada".

Portanto, sonante com o ideais restauradores da epoca au
gustana, Livio quer fazer vir a tona uma Roma que se encontra en- 
coberta, guardada em um passado que a tradigao conservou e a 
qual quer fazer despertar como sombra edificadora. O discurso li- 
viano e visto como sonante com a produgao discursiva levada a 
efeito pelo circulo literario patrocinado pelo aristocrata Mecenas.

E uma Roma cadaverizada que Tito Livio pretende preen- 
cher com os tecidos, musculos, articulagoes, vasos, arterias e sangue 
que localiza como sobreviventes no mimetismo da tradigao. Escri-

6 GRIMAL, Pierre, op.cit.1997, pp. 10-11.

7Idem, ibidem, p .ll .

8 Idem, ibidem, p.78.
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tura que intenta, tanto quanto em um Herodoto, por exemplo, dar o 
estatuto de revificadora da experiencia, ainda que de forma e para 
objetivos diferentes. Se para Herodoto ha como preocupagao maior 
a elaboragao de uma memoria que impega o esquecimento dos fei- 
tos do passado, para Livio o esforgo de mimetismo tem uma inten- 
cionalidade didatico-pedagogica, visto que pretende trazer a cena 
experiencias de romanos que tiveram como preocupagao maior o 
cumprir do destino de Roma, mesmo que em detrimento de seus 
interesses pessoais. Retomando o exemplo de Marco Furio Camilo, 
eis como Livio o apresenta apos a vitoria ensejada sobre Veios:

A chegada do ditador foi festejada por todas as ordens, 
que lhe foram ao encontro, uma multidao como nunca 
se vira antes para qualquer de seus antecessores. O tri- 
unfo ultrapassou em esplendor tudo o que se costuma- 
va ver em tais manifestagoes. Quando Camilo entrou 
na cidade em seu carro puxado por cavalos brancos, 
todos os olhares se voltaram para ele. Nao parecia um 
simples cidadao, nem mesmo um ser humano, dizia-se. 
Rivalizando com Jupiter e com o Sol, o ditador desper- 
tava os escrupulos religiosos. Por isso, esse triunfo foi 
mais brilhante que bem acolhido.
Em seguida, Camilo designou um local no Aventino 
para o templo de Juno Rainha, consagrou o de Mater 
Matuta e, ap6s terconcluldo esses ritos sagrados e 
profanos, abdicou da ditadura9.

Ideal personalistico que Livio objetiva incutir em seus 
leitores. O espetaculo publico, a Camilo destinado, nao lhe cega a 
ponto de querer permanecer com o status que lhe dera a ditadura, 
abdicando do cargo tranquilamente. Desse modo e que Livio 
procura encarnar modelos de civismo mimetizados pela tradigao, 
cuidando para respeita-la, apenas naquilo que vem a corroborar 
sua intencionalidade.

A histdria, como experiencia passivel de ser recuperada em 
beneficio de epocas postumas, ja anunciada por Isocrates10 e a que

s TITO LIVIO. LIVRO V, Cap.23.
10 Isocrates, apud HARTOG, Francois (org.). A historia de Homero a santo agostinho, trad.: 
Jacyntho Lins Brandao, Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001, p.14.
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vai ser ensejada por Livio, na medida em que retorna ao passado 
pra trazer de la experiencias que possam ensinar, educar, 
remodelar as maneiras de se relacionar com o presente. Percepgao 
que, conforme analise de Hartog, remonta a experiencia helenica - 
de Atenas - do declinio da polis :

(...) Atenas, para fazer face as dificuldades do presente, 
se volta para o passado. A experiencia dolorosa das 
mudangas (metabolai) -  a derrota e o que se seguiu -  
leva a invocar o passado e incita a imita-lo. E dai que o 
tema da historia como fornecedora de exemplos ira to- 
mar seu impulso duradouro11.

Se Livio anuncia seu ideario em uma Roma pos crise, 
provocada pela guerra civil do seculo II a.c., que resultou na 
instalagao do modelo politico em que tres cidadaos 
compartilhavam a experiencia do governo (I triunvirato e II 
triunvirato), o faz dialogando com uma tradigao helenica que 
desloca em favor de seus intentos civicos. E a defesa de uma Roma 
sob projeto restaurador augustano que da "liga" a estrutura 
discursiva elaborada por Livio.

A titulo de sintese, considerando a obra de Livio em seu con- 
junto, e possivel perceber que ele estabeleceu uma escritura em que 
apresenta os primeiros anos da formagao de Roma (o periodo dos 
reis), para em seguida apresentar a larga os anos de consolidagao 
do modelo Institucional Romano (o periodo Republicano), seguidos 
da narrativa do inicio do imperio, ate 9 d.C. Exercicio que pos em 
pratica em seus 142 livros, alcangando-nos apenas 35. Modelo 
prosador que se afasta dos prosadores mais imediatamente 
proximos a ele, visto que optavam por recortes mais pontuais e 
definidos, narrando uma guerra ou acontecido especifico e o 
aproxima das produgoes com carater anais, em que se relatava ano 
apos ano os acontecimentos. A partir dessa escolha vai discorrer 
sobre a historia de Roma desde a fundagao ate sua epoca. No 
entanto, e perceptivel em Livio que a narrativa do passado se da a

uIdem, ibidem, p.14.
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partir da clara conexao com o presente, articulagao que reconhece e 
reivindica12 *.

Com Tito Livio, pensar a historia romana de fim do seculo I 
a.C. e principios do seculo I d.C. parece ser um exercicio em que 
esta na decadencia dos valores humanos o espelho para onde o des- 
tino da cidade reflexionou. Situagao que serve de palco para a poli- 
fonia interpretativa com que pretende admoestar seus contempo- 
rSneos. Ergue-se enquanto voz que pretende recolocar a cidade no 
destino que a ela cabe, atraves de uma escrita prenhe de exempla 
que lhe alcanga e que viabiliza o alcance de seus contemporaneos 
pelo exercicio da anamnesis. Se aos individuos (de epocas que dis- 
tam no tempo) estabelece um lugar de importancia o faz na medida 
em que suas agoes permitam-lhe -  a Livio - colocar em cena situa- 
goes de que faz uso pedagogico, tanto por sua grandeza de realiza- 
gao, quanto por sua ruptura com o ideal de uirtus.

Preocupagao que lhe permite costurar narrativas de situa- 
goes que ultrapassam os limites que se impunham aos individuos 
por suas condigoes sociais e, ou, de genero. Entao vejamos:

Foi entao que as sabinas, cujo ultraje fora o motivo da 
guerra, com os cabelos soltos e vestes rasgadas, vem- 
cendo na desgraga a timidez natural do sexo, ousaram 
langar-se em meio a uma saraivada de dardos e inter- 
por-se entre os combatentes, para fazer cessar as hosti- 
lidades e o odio. Suplicavam ora aos pais, ora aos ma- 
ridos, que nao cometessem um crime abominavel co- 
brindo-se com o sangue de um sogro ou de um genro; 
que nao manchassem com aquele delito as criangas que 
elas haviam posto no mundo, seus descendentes, netos 
de uns, filhos de outros: 'se este parentesco, se este Ca- 
samento vos desagradam, & contra nos que se deve vol- 
tar vossa colera. N6s e que somos a causa da guerra, 
dos ferimentos e da morte de nossos maridos e de nos- 
sos pais. Antes de morrer do que sobrevivermos a uns 
e outros, ficando vibvas e 6rfas!'(...). Desse modo, a ci
dade duplicou seu poderio!3.

12HARTOG, Frangois (org.). op.cit. 2001, p.18.

is TITO LIVIO, LIVRO I, cap.14.
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Excerto em que vemos Llvio tomar como conclusiva, para 
uma disputa entre romanos e sabinos, as atitudes de um genero 
que, ele proprio, apresenta como limitado por sua "timidez natu
ral". Autorizando, nessa passagem e em muitas outras, uma leitura 
do feminino que nao coadunaria com os registros feitos sobre a si- 
tuagao da mulher romana. Genero sobre o qual M.I. Finley coloca:

Para comegar, as mulheres nao possulam nomes indi
viduals propriamente ditos ate uma epoca relativamen- 
te tardia da historia de Roma. (...) Salvo excegoes relati- 
vamente sem importancia, a mulher estava sujeita ao 
poder de um homem -  do seu paterfamilias, do marido 
ou de algum guardiao14.

Situagao que parece permanecer como hegemonica pelo me- 
nos ate o "apogeu do imperio", conforme corroboram as analises 
de Carcopino15.

No que tange aos exempla de que langa mao pelo desrespeito 
com que se apresentam face ao ideal de uirtus percebemos que Li- 
vio os demonstra a partir de uma estrutura narrativa que parece ter 
como objetivo maior provocar a indignagao do leitor/romano da 
epoca augustana, alvo a que enderega sua escritura. Vejamos, a titu- 
lo de ilustragao, a forma como constroi sua narrativa sobre a de- 
nuncia publica e punigao do traidor, da batalha contra Fidenas, Me- 
tio Fufecio. Passagem em que Livio articula, antagonicamente, os 
exemplos de Tulo Hostilio e Metio Fufecio.

Tulo entao proferiu as seguintes palavras: 'romanos, se 
algum dia houve uma guerra em que tivestes razoes 
especiais para primeiro render gragas aos deuses imor- 
tais e depois a vossa propria coragem, esta foi sem du- 
vida a batalha de ontem. Tivestes de lutar nao s6 contra 
o inimigo, mas tambem - combate ainda maior e mais 
perigoso - contra a traigao e a perfidia de nossos alia- 
dos. Nao vos enganeis. Foi sem minha ordem que os 
albanos subiram as montanhas. Nao dei semelhante

14 FINLEY, M.I. Aspectos da antiguidade, Sao Paulo: Martins fontes, 1991, p.l52;153.

15 CARCOPINO, Jerome. Roma: no apogeu do imperio, Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1990.
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ordem mas julguei prudente fingi-lo para que, igno- 
rando a traigao, nao perdesseis o ardor do combate, e 
tambem para que o inimigo ao julgar-se batido pela re- 
taguarda fosse tornado de panico e debandasse. Reco- 
nhego que a culpa nao e de todo dos albanos. Eles se- 
guiram seu chefe como v6s tambem terieis feito se eu 
proprio vos ordenasse qualquer manobra. Metio foi o 
respons&vel por este movimento, o proprio Metio que 
maquinou esta guerra, Metio que rompeu a aliancja en- 
tre Alba e Roma. Que alguem ouse reproduzir a faqa- 
nha se eu nao fizer deste homem um exemplo edifican- 
te para todos os mortals'.
Os centurioes armados cercaram Metio. (...) Tulo entao 
prosseguiu: Metio Fufecio, se pudesses aprender ainda 
a respeitar os juramentos e os tratados, eu te pouparia a 
vida e seria eu prbprio teu instrutor. Mas, como teu ca
re e r  6 irrecuperavel, que ao menos teu suplicio ensine 
os homens a considerarem sagrados os compromissos 
que violasse. Assim como ontem dividias tua alma en- 
tre Fidenas e Roma, hoje 6 a vez de teu corpo ser tam
bem dividido16.

Tulo decide por um suplicio que provoca um horrivel 
espetaculo, mandando amarrar os membros do traidor a duas 
quadrigas para em seguida serem distendidos e arrastados pelos 
cavalos que sao conduzidos em diregoes opostas. Supliciamento 
que Livio narra em detalhe, para em seguida arremeter uma 
observagao que contribui para a compreensao do nlvel terrificante 
provocado pelo espetaculo: Foi a primeira e ultima vez cjue os romanos 
empregaram esse suplicio que desprezava as leis da humanidade17. Pois, 
mesmo os castigos sao apresentados por Livio como devendo 
respeitar limites, evitando-se assim, via punigao, o embrutecimento 
dos espiritos, de que pretende ser formador.

Temos, pois, na longa passagem recortada da obra de Livio, 
o uso dos dois movimentos fundamentais de sua construgao 
narrativa apresentados pelos perfis de Tulo Hostilio e Metio 
Fufecio, um e outro, ideais mimeticos conservados pela tradigao

«  TITO LiVIO, LIVRO I, cap.28.

17 TITO LiVIO, LIVRO I, cap. 28.
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romana que interessam a Livio trazer a baila em seu exercicio de 
rememoragao.

A escritura liviana nos permite acompanhar, didaticamente, 
as muitas faganhas de um ideal de ser romano que [Livio] registra 
como tendo existido na Roma dos tempos da realeza e da 
Republica, mais contundentemente nesta segunda. Nas palavras de 
Grimal: "Liberta-se da historia de Tito Livio uma impressdo de forga e de 
vigor moral cujas ligoes permanecem vdlidas, a maneira de exemplos 
impereciveis18”.

Tito Livio regressa a momentos da historia romana em que, 
diante das situagoes postas, os romanos vao se autopreterir em 
favor da defesa de Roma. Movimento escrituristico que fala de um 
outro lugar para o qual desloca as memorias exemplares 
registradas pela tradigao. Relagao narrativa que repete argumentos 
dos historiadores que lhe antecederam, bem como, os questiona ou 
(des)constroi.

E sobre e para uma Roma que coloca acima das vontades 
individuais que Livio fala e esta a servigo enquanto participe do 
projeto restaurador do princeps, mas, antes de tudo, edificador de 
uirtus. Formula que desenvolve a partir do estabelecimento de uma 
constante conexao entre as experiencias que narra do passado e as 
possibilidades de verificagao no presente, visto que se preocupa 
com as reminiscencias que alcangam sua epoca, como se pode 
depreender nos excertos que segue:

Ainda hoje, quando se trata de votar leis ou nomear 
magistrados, os senadores conservam esse direito, que 
todavia constitui mera formalidade. Sao convocados a 
dar sua aprovagao antes das eleigoes, quando ainda sao 
conhecidos os resultados. (...)
Houve, assim, um ano de interregno entre dois reina- 
dos, donde o nome de interregno usado ainda em nos- 
sos dias19.

is GRIMAL, Pierre, op.cit. 1997, p. 78.
19 TITO LIVIO, LIVRO I, cap. 17.
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Procurando localizar, mapear e analisar os exempla apresen- 
tados por Tito Llvio enquanto modelos mimeticos a que recorre na 
edificagao civica de sua epoca e que discutiremos a ideia de historia 
no mundo antigo e as articulates que o historiador latino constroi 
com "O seculo de Augusto" em sua Ab urbe condita libri. E, portan- 
to, de preocupagoes como as demonstradas ate aqui que aprofun- 
daremos o estudo da obra de Livio.

Compreendemos que o exerclcio analitico sobre a obra de Ti
to Livio, dentro dos eixos problematizadores aqui apresentados, 
podera contribuir, em nivel especifico, com as discussoes sobre a 
escrita da historia desse historiador latino, focando os deslocamen- 
tos, (re)empregos, manuseios que o mesmo promove no genero 
discursivo e sua filiagao a uma tradigao que no ocidente os gregos 
tiveram o merito de iniciar; com os estudos classicos, 
(re)apresentando analises consolidadas e, ou questionadas, bem 
como, focalizando novos eixos de compreensao da obra; e em nivel 
mais geral, com o pensar da historia enquanto produgao escrita.

Compreendemos que tomar a historiografia antiga e seus 
expoentes como base de analise na contemporaneidade permitira 
uma maior compreensao da atividade do historiador enquanto 
movimento que se efetiva a partir de considerandos espaciais e 
temporais, sendo essa clivada por interesses que se articulam com a 
sociedade e o lugar social de seus "fabricadores".

Em consonancia com o que foi dito ate aqui consideramos 
que pensar sobre a construgao da memoria do fazer historiografico, 
como todo debate nesse campo, possibilita visualizar o universo de 
topoi explicativos ou, conceituando com Chartier20, de representa- 
goes construidas sobre a historia enquanto pratica e representagao. 
Permitindo compreender a diversidade de caminhos percorridos 
pela historia a partir de seus "fabricadores" antigos e modemos.

20 CHARTIER, Roger. A historia cultural: entre prdticas e representagdes, trad.: Maria Manuela 
Galhardo, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
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2 Labor como V irtude, O tiu m  como V ic io : 
Represent AgOES de T ito Livio

Michelly Pereira de Sousa Cordao

Em toda sua Ab urbe condita libri (Historia de Roma) Tito Li
vio se constroi como um individuo contr^rio a riqueza e a ostenta- 
gao, ao luxo e aos prazeres, percepgoes e praticas que, segundo ele, 
constituiam claros indicios da corrupgao dos costumes tradicionais 
que afirma presenciar em seu tempo: secs. I a.C. e I d.C. Considera 
que durante muito tempo o povo Romano viveu distante da avare- 
za e da luxuria, preferindo a esses valores, a frugalidade, a simpli- 
cidade e austeridade. Porem, "em nossos diets, com a riqueza veio a 
cobiga e com a afluencia dos prazeres, o desejo de perder tudo e perder-se a 
si mesmo nos excessos do luxo e do deboche"21. No passado, que reme- 
mora a partir da investigagao historiografica, Livio procura mode- 
los de virtude e moral a serem imitados pelos homens e mulheres 
de seu tempo, que apenas com sua historia exemplar, poderia ser 
"restaurado".

Livio argumenta em defesa de valores da tradigao romana22, 
associados a uma vida "simples" e frugal, fomentando seu exerci- 
cio num tempo em que os considerava corrompidos. Localizado, 
pois, num contexto em que a juventude vivia o prazer, o gozo, os 
espetaculos, os banquetes e as praticas amorosas, situagao que cau-

21 tito  LlVIO, pref&cio, p. 18.

22 Muitos deles se aproximam dos que aparecem em Seneca, escritor estoico posterior a 
Livio. Para esse, toda forma de excesso deveria ser abandonada, cabendo ao individuo 
viver em pobreza com a satisfagao apenas dos "gostos simples", evitando, assim, a ambi- 
gao pela riqueza e sua ostenta^ao: “Aprendamos a andar com nossos pemas, a regular nosso 
vestuario e nossa alimentagao, nao sobre a moda do dia, mas sobre o exemplo dos antigos. Apren
damos em cultivar em nos a sobriedade e a moderar nosso amor aofausto Cf.: SENECA. Da 
tranquilidade da alma. In: LUCRfiCIO et al. Os pensadores. Sao Paulo: Editor Victor Civita, 
1973, p. 215.
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sava um tremendo desconforto entre os moralistas23 24, Livio, consi- 
derando-se parte desses, propoe uma moralizagao dos costumes 
atraves da escrita da historia. Ideia que encontra um forte respaldo 
em Augusto que "propos o retorno ao caminho da simplicidade e dafeli- 
cidade atraves do trabalho"2i. Em face de uma "nova moral", ligada 
ao prazer e ao ocio, pretendia-se restituir uma "moral laboriosa", 
ligada a atividades frugais. Tentativas realizadas por aristocratas 
(politicos e/ou escritores) que, de algum modo, viam nesse exerci- 
cio possibilidades de estabelecer seus poderes e/ou justifica-los.

Outros escritores figuravam nesse contexto em que se tinha 
um exercicio de tentativa de "restauragao" da sociedade, conduzi- 
do por Augusto em seu projeto da pax romana. Nas obras de Virgi- 
lio e Horacio, por exemplo, poetas que faziam parte do "circulo 
literario", observa-se todo um cenario que evoca o mundo do cam- 
po, em que os homens despendiam esforgos que os tornavam vir
tuosos.

Nos versos em que descreve sua "idade de ouro", possivel 
representagao da pax de Augusto, Horacio25 cria metaforas que e- 
vocam a harmonia da natureza, chamando o leitor para fugir aos 
males de uma "impia geragao" e se dirigir a lugares, onde ate a a- 
gua do mar matara a sede do bode e onde o lobo convivera harmo- 
nicamente com o rebanho. Pois, todos se encontram numa perfeita 
paz, ao passo que apenas o "povo indocil" permanece no "lugar 
maldito"26. O poeta cria um cenario campestre, ao qual Augusto 
costumava se associar para se construir como um "homem sim
ples". Espago de "felizes campos" e "ilhas fortunadas"; de "terra 
fertil" onde a vinha florescia; de "montanhas elevadas" e campos 
em que chuva e sol se equilibravam. Lugar onde a violencia inexis-

23 ROBERT, Jean-Noel. Os prazeres em Roma. Trad.: Marina Appenzeller. Sao Paulo: Mar
tins Fontes, 1995, p. 34.

24 Idem, ibidem, p. 35.

25 HORACIO. Odes e Epodos. Trad.: Bento Prado de Almeida Ferraz. Sao Paulo: Martins 
Fontes, 2003.

26 Idem, ibidem, p. 235.
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tia e nenhuma doenga penalizava os rebanhos. Representagao da 
"idade de ouro", para onde os romanos deveriam afluir a fim de se 
desviarem da corrupgao dos costumes, que pairava sobre Roma:

(...). Essas paragens, Jove
as reservou para uma raqa pia,
quando inquinou de ferro a idade de ouro;
endureceu os seculos, primeiro,
com o bronze; depois, mais com o ferro,
dos quais fuga se deu ao homem pio,
sendo eu proprio o profeta que o predisse27.

Horacio justificou, entao, o projeto de Augusto, deslocando 
para a poesia representagoes do que, segundo ele, se experimenta- 
va e/ou dever-se-ia se experimentar durante o principado daquele: 
a paz, a harmonia, a concordia. Representagoes que se ligam a valo- 
res que em seu tempo se dissipavam e que evocam o campo como 
um espago onde se poderia deparar com uma felicidade nao acessi- 
vel na cidade, lugar onde os prazeres se disseminavam no sec. I 
a.C. Ja no sec. II a.C., "a civilizagao rustica com base no trabalho e na 
austeridade e sucedida por uma civilizagao urbana que oferecera as tenta- 
goes do prazer aos cidadaos"27 28. Corrompia-se o ideal de vida campes- 
tre, que marcava a "consciencia romana"29 em sua base.

Nesse sentido, e que Livio, em boa parte dos exemplos que 
rememora em sua obra, atribui um imenso valor ao campo enquan- 
to lugar onde os momentos de afastamento dos negocios da res pu- 
blica, poderiam ser bem aproveitados pelo homem publico. Era nes
se momento de repouso do negotium que poderia exercitar as virtu- 
des dos tempos de outrora, que tinham no labor um elemento bali- 
zador. Pois, nao se trata simplesmente da atividade em si, mas de 
seu significado para o espirito dos homens, na medida em que a 
fadiga e o sofrimento nela adquiridos os tornavam mais virtuosos 
e, acima de tudo, lhes permitia uma renovagao antes do retorno a

27 Idem, ibidem, p. 237.

28 ROBERT, Jean-Noel. Op., cit., p. 25.

29 GRIMAL, Pierre. A civilizagao romana. Trad.: Isabel St. Aubyn, Lisboa: edigoes 70,1993, 
p. 163.
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sua vida publica na cidade. Mesmo no ocio, ao homem publico ca- 
beria agir em beneficio da republica, personificada na urbs.

Com uma perspectiva historiografica exemplar e, por isso, 
pragma tica, Livio introduz na narrativa um exemplum de simplici- 
dade, associada ao trabalho no campo, ao descrever as atividades 
de lavoura do que antes fora consul, Lucio Quincio Cincinato: "a- 
queles que tudo desprezam no mundo, exceto a riqueza, e acreditam que a honra e 
o merito so existem no seio da opulencia deveriam meditar sobre o exemplo 
que se segue"30. Prossegue dizendo que Cincinato, " unica esperanga do 
povo romano", num momento em que os sabinos se aproximavam 
das muralhas de Roma, encontrava-se a mar gem direita do rio Ti- 
bre, cultivando uma pequena quantidade de terra31: "La o foram en- 
contrar os emissarios do Senado, curvado sobre sua enxada ou ao cabo da 
charrua"32.

Elementos simbolicos que o associam a uma vida rustica, 
experimentada nos momentos de tranquilidade que lhe foram pos- 
siveis durante o afastamento da vida publica. Para o retorno a esta, 
contudo, cabia a Cincinato se desfazer desse cenario campestre, ao 
qual estava ligado pela opera (atividade do trabalhador)33: Termo 
que na lingua rustica associava-se a uma "jornada de trabalho" e ao 
qual podia se ligar o denominativo operor que significa "trabalhar" 
e, especialmente, "realizar uma cerimonia religiosa". O trabalho de 
Cincinato, pois, mais do que uma tarefa cotidiana, parece tomar o 
sentido simbolico de sacrificio aos deuses.

Quando a delegagao enviada pelo Senado chega, e o ve a- 
rando a terra, "(...) apos uma troca de saudagoes, pediu-lhe que

30 TITO LIVIO, III, 26, p. 236, v. I.

31 Quatro jeiras de terra. 1 hectare equivale a 100 m2.

32 TITO LIVIO, m, 26, p. 236, v. I.

33 ERNOUT, A. MEILLET, A. Dictionnaire etymologique de la langue latine: histoire des mots. 
Paris: Librairie C. Klincksieck, 1932. Sentido que vai aparecer tambem no termo opfaron: 
"sacrificar" (p. 675-676). A palavra opus, "trabalho", proximo do nome de agao ops, opis 
("abundancia") (p. 672), termo personificado/ divinizado em Opis, mulher de Satumo, 
deusa da abundancia. Logo, ops pertencia de inicio ao falar rustico.
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vestisse a toga para ouvir, em seu proprio beneficio e em beneficio 
da republica, uma comunicagao do Senado"34. Em seguida,

Assustado, Qulncio perguntou: 'Tudo vai bem' e pediu 
a Racllia, sua mulher, que fosse depressa buscar a toga 
na choupana. Limpou-se da poeira e do suor e apresen- 
tou-se vestido com a toga. Imediatamente os delegados 
proclamaram-no ditador, felicitaram-no e pediram-lhe 
que viesse a Roma, informando-o do panico que reina- 
va no exercito35.

Simbolos de uma vida rustica se sobressaem na narrativa: a 
terra, a enxada, a charrua, a choupana, a poeira e o suor e que fo- 
ram largados por Cincinato para que pudesse voltar ao exercicio do 
negotium na condigao de homem publico, apos esses momentos de 
otium. Ocio que foi aproveitado com o exercicio do trabalho na la- 
voura atraves do qual Cincinato pode se purificar/renovar como se 
tivesse, com seu esforgo, promovido um sacrificio aos deuses. O 
trabalho (a opera), entao, aparece associado aos costumes morais de 
Roma, sobretudo por ser executado no espago simples e tranquilo 
do campo. Livio quer mostrar aos seus leitores que para alcangarem 
as honrarias publicas, os homens nao precisavam, por exemplo, 
ostentar suas riquezas com o embelezamento da cidade ou com a 
distribuigao de trigo. Bastava-lhes agir virtuosamente, como o fez 
Cincinato. Para Livio, era preciso ensinar aos homens de seu tem
po, atolados em guerras civis resultantes da cobiga pelo poder, que 
"(...) o favor e as honras chegam por vezes mais facilmente aos que nao as 
solicitam"36.

Portanto, nessa narrativa se sobressai a relagao negotium- 
otium-labor, pois que Cincinato se afasta do negotium37 e vive seu

34 TITO Livio, m, 26, p. 236, v. I.

35 TITO Livio, HI, 26, p. 236, v. I.

36 TITO LIVIO, IV, 57, p. 372, v. I.

37 Cf.: ERNOUT, A. MEILLET, A. Op., cit. Negotium: quando nao se estS em 6cio. Ocupa- 
?ao, negdcio. Por extensao: dificuldade, obst&culo. Tambem na lingua falada, como o 
grego pragma (coisa, negdcio) (p. 632).
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momenta de otium38 executando o labor39. Livio usa o termo opera, 
que, segundo Meillet40, na lingua classica, designava trabalho, pois 
que labor se empregava, geralmente, na lingua rustica. Nao usa o 
termo otium para o momenta de afastamento da vida publica de 
um patricio exemplar, evidenciando que o mesmo estaria associado 
a vicios. Uma possivel dicotomia existe entre os dois primeiros 
termos, ja que o negocio implica uma negagao do ocio e vive-versa. 
Otium e labor, todavia, aparecem como ideias complementares, 
sendo o exercicio do ultimo o elemento que concede ao primeiro 
um carater de utilidade.

Por outro lado, para Livio, o otium enquanto uma experien- 
cia viciosa, por ele condenado, vinculava-se aos momentos de re- 
pouso dos soldados/plebeus. Para ele, a esses, que nao exerciam o 
negotium, caberia apenas o labor e/ ou a opera, exercitados ora du
rante as guerras, ora em atividades campestres. A moral rustica dos 
tempos tradicionais, que Livio tenta "restaurar", ensina aos plebeus 
que suas vidas deveriam transitar entre a fungao de soldados e a de 
camponeses, elementos que estao na base da origem do romano41.

38 Idem, ibidem. Otium: tempo de repouso, lazer, inagao. Oposto a negotium; paz, tranqui- 
lidade, (por oposigao a guerra). Derivados: otiosus: ocioso, quern esta em lazer; subst.: 
otiosus: particular, civil (por oposigao a militar). Para Meillet, a ideia de que otium seria 
proxima ao got. aupeis (vazio), gr. aysios (vazio, vao/insignificante/inutil) e descartada 
pelo fato de que ele sinaliza/marca uma grafia au- em latim (p. 683). Cf.: indutiae: suspen- 
sao de armas, tregua. Termo raro e tecnico. Em sua formagao, lembra o tipo de substanti- 
vo feminino plural, suppetiae (p. 964) [advem de peto: se apresentar, vir sob a mao, estar a 
disposigao de, ajuda, assistencia (p. 727-28)] e, ao menos pelo sufixo, otium, cuja etimolo- 
gia nao e muito clara. A explicagao que deriva a palavra de um adj. de sentido privativo 
in-du-tus (que nao faz a guerra), se contradiz com o fato de que a suspensao de armas nao 
implica o fim da guerra (p. 463).

39 Na lingua rustica tinha-se labor, pois que nela os trabalhos eram particularmente duros. 
Dai, os sentidos tecnicos de "lavoura", "lavrar/cultivar". Conforme Meillet, labor advem 
de labo, cujo sentido, de inicio, era "fardo". Laboro tern o sentido de "dobrar/encurvar-se 
sob o fardo". Dai, teriamos passado ao sentido de "pena, sofrimento, fadiga". Por um 
enfraquecimento de sentido, temos: "trabalho, esforgo, labor". Cf.: Idem, ibidem, p. 487.

«  ERNOUT, A. MEILLET, A. Op., cit„ p. 487.

41 ROBERT, Jean-Noehl. Op., cit., p. 17.
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Num contexto de disputas entre plebe e patriciado, experi- 
encia recorrente na Ab urbe condita libri, sobretudo ate o livro X, Li- 
vio toma o partido dos patricios que, segundo ele, estavam sendo 
alvo de terriveis conspiragoes dos plebeus, entao irritados por te- 
rem suas dividas cobradas pelo consul do momento, que depois 
acabou tendo sua proposta apoiada pelos senadores, mesmo apos 
terem derrotado inimigos romanos42 43. Livio nos informa que preva- 
lecia um "imperio de violencia", que s6 veio a piorar num momen
to em que eclodiu uma guerra contra os sabinos, para a qual os sol- 
dados/plebeus recusavam o alistamento. A esse cenario, tenso e 
perigoso para a republica, Livio incorpora disputas entre os dois 
consules e entre esses e os senadores que, aliadas as conspiragoes 
da plebe, agravavam cada vez mais a situagao politica do momento.

Livio evidencia que esse mal que assolava a republica resul- 
tava, sobretudo, das disputas entre os senadores e os consules, cau- 
sadas, por sua vez, pelo consul Apio Claudio, que tomou a decisao 
contra a plebe sem consulta aos primeiros. Colocando-se do lado 
dos senadores, Livio afirma que esses rejeitaram o pedido dos con
sules para que deliberassem contra a plebe e pusessem fim a suas 
reunioes secretas. Ao final, os consules se colocam a disposigao do 
Senado, para quern, o unico meio de acalmar essa tensa situagao 
politica era promovendo o alistamento da plebe para a guerra, pois 
que seu 6cio era o culpado de suas dissensoes:

Diante desses ataques, os consules indagaram o que 
desejariam que fizessem. Nao agiriam com h esita tes  
ou brandura se nao fosse do agrado dos senadores. O 
Senado exigiu-lhes que procedessem ao recrutamento 
com o maior rigor posslvel, pois a ociosidade [otio] era 
a causa da insolencia da plebe [lascivire plebem]43.

A moral romana dos tempos de Livio se contrapunha a ideia 
de prazer e, por extensao, aos momentos de repouso, o que fica 
muito claro em toda a sua obra, na qual comenta sobre o ocio ape-

42 TITO LiVIO, IV, 27, pp. 141-142, v. I.

43 TITO LfVIO, n, 28, p. 143, v. I.
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nas para deixar claro que constitui uma experiencia a ser evitada. A 
ociosidade, entao, conduzia os romanos a pratica de excessos, de 
vicios, desviando-os de suas atividades laboriosas, exercidas para o 
bem da republica:

A abundancia e a ociosidade [otioque lascivire] leva- 
ram o povo novamente a cometer excessos (...). Os tri- 
bunos voltaram a agitar a plebe com seu habitual ve- 
neno, a lei agraria, incitando os plebeus contra a resis- 
tencia dos patricios em geral e contra alguns em parti
cular"44.

Assim, a plebe cabia empregar todo o seu tempo a Roma, se- 
ja quando das guerras como soldados, seja quando dos momentos 
de paz, em que poderia se dedicar a trabalhos na cidade, como a 
construgao de templos e outros edificios.

Por vezes, Livio considera que os plebeus nao tinham inten- 
goes em empreender agSes contrarias a republica, transferindo-as 
para aqueles que os representavam: os tribunos da plebe. Fornece 
indicios de que esses costumavam defender interesses privados, 
utilizando a plebe como instrumento politico para alimentar suas 
disputas contra os consules e/ou os senadores. Livio costuma re- 
presentar a plebe numa dupla condigao de passividade: ora mani- 
pulada pelos patricios, ora pelos tribunos da plebe. Compreensao 
que se respalda, por exemplo, numa narrativa que se inicia com 
protestos dos soldados romanos diante da decisao dos senadores, 
segundo a qual eles, liderados pelos tribunos militares, deveriam 
combater a cidade de Veios. Nesse momento, fazia pouco tempo 
que Roma tinha vencido os volscos. Porem, Livio atribui essas re- 
clamagbes dos jovens aos estimulos dos tribunos da plebe: “A maior 
guerra, repetiam eles [os tribunos], era a que se travava entre patricios e 
plebeus". Disputas que, para os tribunos, resultavam do tormento 
que sofriam os plebeus com um trabalho militar ininterrupto. Dai 
reclamarem, em tom de denuncia, as provaveis intengoes dos sena
dores: "Era ela [a plebe] que procuravam manter longe de Roma por re-

44 TITO LIVIO, II, 52, p. 180, v. I.
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ceio de que, permanecendo na ociosidade [otium] de seus lares, viesse a 
lembrar-se da liberdade e das colonias ou a agitar projetos de reforma agra- 
ria e de livre sufrdgio"45. Livio nos diz que, desse modo, os tribunos 
conseguiram persuadir A plebe a nao aceitar a guerra.

De toda forma, segue a narrativa afirmando que os tribunos 
militares conseguiram formar um exercito para lutar contra os 
volscos, saindo dessa guerra na condigao de vitorioso. Elogia os 
senadores por terem reconciliado a plebe e os patricios a partir da 
concessao a primeira, apos a vitoria, de uma "dadiva", um soldo 
militar, ofertada antes de qualquer manifestagao dela e dos tribu
nos46. Livio comenta a recepgao dessa medida na plebe, permitindo 
a percepgao de como a considerava facilmente manipulcivel, embo- 
ra se esforce por construir essa experiencia como um exemplo de 
harmonia politica, resultante de uma virtuosa agao dos patricios:

Nenhuma medida, ao que parece, foi jamais recebida 
com tanta alegria pela plebe. Todos acorriam a ciiria, 
apertavam a mao dos senadores que safam, chamando- 
os de verdadeiros pais, e declaravam que dai por dian- 
te nenhum cidadao, enquanto lhe restassem forgas, 
pouparia seu corpo e seu sangue na defesa de uma p&- 
tria tao generosa47.

Livio constroi uma sensagao de harmonia possibilitada pela 
agao dos senadores que, desse modo, conseguiram fomentar na 
plebe o desejo espontaneo de exercer os trabalhos guerreiros em 
prol da patria: "Todos se regozijavam por saber que pelo menos seus bens 
estariam em seguranga quando seu corpo fosse obrigado a trabalhar [ope- 
ratum] pela republica"48. A felicidade toma conta dos plebeus, con- 
duzindo-os ao Apice da gratidao aos patricios. Em meio a tanta ale
gria, apenas os tribunos nao se tomavam dela participes: "Os tribu-

45 TITO LfVTO, IV, 58, p. 374, v. I.

46 TITO LiVIO, IV, 59, p. 376.

47 TITO LfVTO, IV, 60, p. 376.
48 Idem, ibidem.
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nos da plebe eram os unicos que ndo compartilhavam da alegria e da har- 
monia que reinava entre todas as ordens"49.

A harmonia da republica consistia, para Livio, da constante 
atividade laboriosa dos plebeus, pois que, assim, nao teriam tempo 
para promoverem agitagoes. A ociosidade, entao, deveria ser bani- 
da do cotidiano dos soldados, pois que, alem de possiveis conspira- 
goes, poderia provocar, nos mesmos, a quebra do vigor e da cora- 
gem, caso usassem-na para a vivencia de prazeres corporais. As
sim, e que Livio narra os excessos vividos pelo exercito cartagines 
de Anlbal na cidade de Capua, cidade por ele vista como provida 
de prazeres que corrompiam as energias dos homens: "Sono, vinho, 
festins, mulheres e banhos, enfim, a ociosidade [otium] que o habito toma 
dia a dia mais apetecwel, de tal forma enervaram seus corpos e almas 
(...)"50. Por outro lado, em defesa de uma moral que repudiava o 
luxo e a "vida facil", elogia o soldado romano que, ao menos se- 
gundo o ideal liviano, era distinto de todos, tanto de cartagineses, 
como de macedonios. Com esse argumento, Livio diz que se o e- 
xercito romano lutasse contra o de Alexandre, provavelmente o 
venceria, pois que: "(...) quem poderia igualar o soldado romano nos 
trabalhos [opere] ou suportar melhor a fadiga [laborem]"51.

Para Livio, os prazeres de Anibal e seus soldados em Capua 
constituem um exemplo sintomatico da ideia de que os cartagineses 
foram derrotados em virtude de seus excessos. Os romanos se tor- 
naram "senhores do mundo", como efeito do exercicio dos costu
mes tradicionais. Ideia que Livio recepcionou de Polibio52, porem 
deslocou sua percepgao pragmatica para o espago do "nao-dito"53 
da Ab urbe condita libri. Isso porque, se o historiador grego coloca 
explicitamente que Roma se tornou o "maior imperio do mundo",

49 Idem, ibidem.

so TITO LIVIO, XXIII, 18, p. 112, v. III.

si TITO LIVIO, IX, 19, p. 233. v. II.

52 POLIBIOS. Histdria. Trad.: Mario da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1996 (livro VI).

53 Cf.: CERTEAU, Michel de. A escrita da Histdria. Trad.: Maria de Lourdes Menezes Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, pp. 67-68.
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sobretudo pelo fomento de seus estadistas para a pratica dos cos
tumes tradicionais por seus cidadaos, Livio afirma que foi o exerci- 
cio "verdadeiro" das virtudes tradicionais que concedeu a Roma 
aquele lugar. Virtudes que, para Livio, nao mais prevalecem em 
seu tempo, onde o prazer e o ocio passaram a constituir experien- 
cias predominantes do cotidiano dos romanos.

O valor ao labor, associado ao exercicio de trabalhos nas 
guerras, no campo e na cidade, e ao negotium, ligado a atividade 
politica dos patricios, se sobrepoe a nogao de otium no texto de Li
vio; ideia associada a vida privada e que definia, a epoca imperial, 
a aristocracia romana e o espago da cidade54, constituindo, todavia, 
um vicio para os moralistas. Pois, o nao exercicio de atividades pa
ra o treinamento do corpo facilitava, para eles, a aquisigao de doen- 
gas da alma55. Amor, volupia e paixao sofriam interdigoes na anti- 
guidade, o que nao significa que essas nao fossem rompidas56. Por 
serem-no, e que Livio se esforga, na construgao de uma immensa 
opera, a fim de expor exempla providos de ensinamentos, uteis aos 
seus leitores.

Obra a que atribui o termo labor e, portanto, a considera um 
resultado de seu sofrimento, sua pena, seu sacrificio. Ideia que apa- 
rece no "prefacio" por ele inscrito no livro XXXI, ao afirmar que os 
sofrimentos [laboris] dos que participaram da guerra punica foram 
por ele compartilhados, na medida em que os deslocou para sua 
escrita57. Nesse sentido, e que no prefacio que introduz a Ab urbe 
condita libri, Livio considera que o premio para seu labor, seria a 
possibilidade de se afastar, pelo menos durante o tempo em que 
escrevia, dos males que entao afligiam sua epoca58. Labor que o tor- 
naria ao mesmo tempo um historiador e um homem publico.

54 VEYNE, Paul. O imperio Romano. In: ARlfsS, Philippe & DUBY, Georges. Historia da 
Vida Privada: do imperio romano ao ano mil. Sao Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 123.

55 Idem, ibidem, p. 176.

56 Idem, ibidem, p. 197.

57 TITO LfVIO, XXXI, 1, p. 197, v. IV.

58 TITO LfVIO, prefeicio, p. 17.
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3 TAticas Femininas: A Perspectiva Liviana

Lauriceia Galdino dos Santos

“(•••) a tatica depende do tempo, vigiando para ‘captar no voo’ possibili-
dades de ganho”59.

O objetivo deste texto e apresentar uma leitura do modelo 
feminino da sociedade romana diferente do que vem discutindo a 
historiografia tradicional contemporanea60, na qual e lugar-comum 
a reprodugao do modelo de mulher idealizado pela sociedade ro
mana. Repensar a possibilidade de agao da esposa romana para 
alem do que esta posto pelo discurso masculino, tornou-se possivel 
a partir do momento em que localizamos, na obra do historiador 
latino Tito Livio61 (sec. I a. C.), A Historia de Roma (Ab urbe condita 
Libri), perfis de mulheres diferentes daqueles que comumente apa- 
recem na historiografia classica, que atribui a mulher a condigao de 
total submissao.

A historiografia contemporanea tern nos apresentado a mu
lher romana enquanto aquela que se mantinha inerte e relegada a 
um lugar que era construido culturalmente pelo masculino, que, a 
nosso ver, necessitava manter o modelo de relagoes idealizado para 
aquela sociedade. Tito Livio, mesmo sendo um historiador tradi- 
cionalista, insere, em varias de suas tramas que constituem a Histo
ria de Roma, mulheres rompendo com esse lugar social e, por meio 
de burlas, marcando um lugar na Historia do povo romano. Entre 
elas, muitas sao tratadas com louvor por esse historiador que reco- 
nhece sua participagao efetiva no processo historico dos romanos,

59 CERTEAU, Michel de. A invertgao do cotidiano: artes de fazer. Trad.: Ephraim Ferreira 
Alves. Petropolis: Vozes, 1994, p. 47.

60 FINLEY, Moses I. Aspectos da antiguidade. Trad.: Marcelo Brandao Cipolla. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 1991.

61 Cf.: LiVIO, Tito. Historia de Roma. Trad.: Paulo Matos Peixoto, Sao Paulo: Paumape, 
1989.
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permitindo-nos, portanto, transpor o silencio a elas conferido e re- 
definir suas agoes e contribuigoes nas tramas experienciadas.

Para desenvolver um trabalho dessa natureza, isto e, questi- 
onar o que se tem dito/escrito acerca da mulher romana e procurar 
explicitar o nao dito/escrito, faz-se necessario partir do pressupos- 
to de que Tito Livio escreveu em um momento especifico e que sua 
obra foi escrita com intencionalidades. Assim, somos partidarias 
das teorias de Roger Chartier62, para quern um texto, ao ser anali- 
sado, nao deve ser concebido como tradugao absoluta do real, mas 
como uma representagao atraves da qual e possivel encontrar indi- 
cios do mundo vivido.

Portanto, entendemos que Tito Livio nao nos fornece "a ver- 
dade" sobre as ag5es das mulheres romanas, mas que nos possibili- 
ta problematizar a sociedade romana enquanto ordenada a partir 
da predominancia do masculino sobre o feminino, estando a mu
lher na condigao de eterna menor. Permite-nos articular uma leitu- 
ra das relagoes de genero na sociedade romana, pensando-as en
quanto construidas historicamente. Conforme nos indica Pauline 
Pantel,"as relagoes entre os sexos sao relagoes sociais. Nao sao dados na
turals mas construgoes socials"63. Assim, ela diz que somente e possi
vel articular pesquisa sobre masculino e feminino na historiografia 
se pensarmos sempre as relagoes entre os sexos, levando em consi- 
deragao o processo historico.

Aderindo a uma leitura das relagoes de genero (masculino e 
feminino) como uma construgao social e considerando as compre- 
ensoes do mundo social apresentadas por Michel de Certeau64, per- 
cebemos que na sociedade romana elas eram motivadas por rela
goes de forga. Donde, o masculino pode ser percebido como o que

62 CHARTIER, Roger. Historia cultural: entre praticas e representagoes. Trad.: Maria Ma- 
nuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 17.

63 PANTEL, Pauline. "Lntrodu^ao: Um fio de Ariadne", In: DUBY, Georges; PERROT, 
Michelle, (orgs). Historia das mulheres no Ocidente (vol. I). Trad.: M. M. M. Silva. Porto: 
Afrontamento, 1993, p. 595.

m CERTEAU, Michel de. Op., cit.
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conta com um lugar e, portanto, serve de base a gestao das relagoes 
exteriores. Resulta disto que o genero feminino ocupa o nao-lugar e 
"so tern por lugar o do outro (...) tem que jogar com os acontecimentos 
para os transformar em 'ocasides'"65.

Foi a partir desta perspectiva que, neste estudo, analisamos a 
mulher liviana. Entendemos que, pelo fato de a romana nao contar 
com um lugar circunscrito como proprio, ela tinha que jogar com o 
tempo, buscando nas oportunidades possibilidades de ganho66. 
Orientagao que utilizamos para a construgao de nossas compreen- 
soes sobre as agoes das mulheres romanas na obra de Tito Livio. 
Partindo desse pressuposto, interpretamos as agoes das matronas 
romanas como desvios em relagao aquilo que lhes est& posto.

Em sua obra, Tito Livio retorna ao passado e constroi uma 
historia perpassada por grandes eventos e personagens que marca- 
ram a trajetoria daquela que considera como grande nagao: Roma. 
Atraves da sua Historia, Livio demonstrou-se preocupado com a 
degradagao da moral e dos costumes tradicionais no periodo impe
rial e em escrever uma historia instrutiva e moralizante que ajudas- 
se os romanos a reviverem as glorias dos "tempos de ouro”, motivos 
que fazem com que ele retome ate as origens de Roma67.

Nesse texto trabalhamos, especificamente, com quatro per
sonagens apresentadas por Tito Livio/ todas representadas como 
matronas. Atraves delas procuramos construir uma compreensao 
sobre as agoes da mulher, na condigao da esposa romana, no que 
concerne a seu papel na historia de Roma. Para o que recortamos as 
narrativas livianas que nos remetem as personagens de Lavinia, 
Hersilia, as Sabinas e Tulia, aqui tomadas enquanto perfis para a 
construgao de nossa leitura sobre a matrona romana.

65 Idem, ibidem, pp. 46-47.

66 Idem, ibidem, p. 47.

67 Acerca dos sentidos da escritura historiogrdfica de Tito Livio ver: CORD AO, Michelly P. 
S. Olhares sobre a historiografia antiga: di&logos com Tito Livio. Campina Grande: UFCG, 
2007 (monografia de graduagao orientada pela Prof.a Dr.a Marinalva Vilar de Lima).
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Iniciemos, entao, com Lavinia que aparece na primeira trama 
narrada por Livio.

Livio nos conta que Eneias chega ao Lacio, fugindo da guer- 
ra de Troia, trazendo consigo o compromisso de dar aos deuses 
penates um pouso fixo. Apos um entendimento com o rei do Lacio, 
Latino, Eneias recebe Lavinia, filha do rei, em casamento. O enlace 
simboliza a alianga entre troianos e latinos. Apos o casamento com 
Eneias, Lavinia da a luz um filho que e chamado Ascanio. Ao mor- 
rerem, Latino e Eneias, "Ascanio, filho de Eneias, ainda ndo estava pre- 
par ado para exercer o poder"68. Situagao que remete a necessidade de 
interferencia de outrem que venha a assegurar o trono ao herdeiro. 
Ja no principio de sua narrativa Livio vai nos remeter as agoes fe- 
mininas que transgridem o seu lugar sexual.

Inicialmente, enquanto tutelada por seu pai e por seu mari- 
do, Lavinia nao e apresentada por Livio realizando nada de dife- 
rente com relagao aquilo que se convencionou interpretar acerca da 
mulher romana. Neste sentido, o casamento nessa sociedade consti- 
tuia uma pratica posta como um dever civico para perpetuar a ins- 
tituigao, a fim de gerar filhos legitimos (iustus filius). Segundo Aline 
Rousselle69, o destino biologico das mulheres era o casamento que, 
muitas vezes, acontecia antes da puberdade. Desta forma, elas es- 
tavam destinadas a ser mater civilis, isto e, mae cidada e mae de ci~ 
dadao. Este era, portanto, o lugar destinado a mulher em Roma.

Contudo, atraves da narrativa liviana de Lavinia percebemos 
que a mulher romana nao restringia a sua agao a apenas bater con- 
tinencia ao desejo masculino, pois se, por um lado, Lavinia e dada 
em casamento de acordo com a tradigao romana, por outro, ela e 
mostrada fazendo algo incomum em relagao as diversas interpreta- 
goes que pretendem dar conta dos papeis da mater familia. Entao, 
vejamos o que nos diz Livio sobre as disputas pelo poder em Roma, 
apos a morte do avo e do pai de Ascanio: "Contudo, esse poder Ihefoi

68 LIVIO, Tito. Op., cit., vol. I, p. 23.

69 ROUSSELLE, Aline. A politico dos corpos: entre procriagao e continencia em Roma. In: 
DUBY, Georges.; PERROT, Michelle, (orgs). Op.cit. p. 352.
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guardado intacto ate a sua maioridade. A tutela de uma mulher -  tao firme 
era o carater de Lavmia -  bastou para conservar para o filho o Estado La
tino e o reino de seu avd e de seu pai"70.

Esta passagem e emblematica. Primeiro, porque um autor 
tradicionalista como se nos apresenta Tito Livio, confere a uma mu
lher uma importancia nao registrada na historiografia romana de 
sua epoca. Segundo, porque e possivel visualizar uma atitude da 
mulher ja nos primdrdios da historia de Roma71. Dessa compreen- 
sao que Livio apresenta para os atos de Lavmia, consideramos que 
esta interfere, toma participagao direta no destino da futura grande 
nagao.

Estas abordagens que destacam a mulher na construgao da 
historia t£m tido relevancia na historiografia sobre o feminino na 
contemporaneidade. Entretanto, mesmo Tito Livio nao tendo a in- 
tengao de escrever uma historia das mulheres com esta conotagao 
direta e, mesmo as suas personagens aparecendo em um numero 
pequeno e esporadicamente, ele lhes confere uma historicidade. 
Livio nao entra em detalhes acerca das agoes de Lavmia; tampouco 
relata de que maneira ocorreu a sua atuagao durante o periodo em 
que governou no lugar do seu filho, que era menor de idade. Ainda 
assim, ele exalta a sua figura, demonstra uma admiragao pelo seu 
carater e firmeza e, segundo ele mesmo narra, como destacamos na 
citagao acima, por meio da sua tutela, o reino latino permaneceu no 
destino que os deuses reservaram para Roma.

Mesmo sabendo que a narrativa liviana encontra-se perpas- 
sada por lendas e que esses personagens, que sao localizados 
na construgao da Roma dos primeiros tempos, tern uma relagao 
direta com os mitos tradicionais, e importante considerar que ele 
retomou a sua narrativa ate as origens de Roma, imbuido por um 
compromisso de narrar uma historia exemplar; exercicio que o leva

70 LIVIO, Tito. Op., cit., vol. I, p. 23.

71 Esta leitura da mulher romana s6 se tomou possivel para nos, mediante a consideragao 
de que Tito Livio dotou as mulheres da sua obra de caracteristica dos modelos e atitudes 
de mulheres da sua epoca.
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a construir arquetipos a partir dos exemplos do presente, seu lugar 
de fala. E, se ele dotou Lavlnia destas caracteristicas, isto nos leva a 
crer que teve a possibilidade de enderegar um discurso sobre o fe- 
minino, para a sua epoca, em que tais arquetipos poderiam atingir 
seus leitores.

Dentro dessa logica, a Lavinia de Tito Livio nos oferece for
tes indicios para dar consistencia a nossa tese de que a mulher ro- 
mana -  neste estudo especifico, a matrona -  nao restringiu suas 
agoes a atitudes que exprimissem sua passividade em relagao aos 
homens. Lavinia assume uma condigao atipica em relagao ao qua- 
dro mais geral, apresentado por parte significativa da historiografi- 
a. E bem verdade que varias fontes comentam uma certa liberdade 
gozada pela matrona, porem, nada como tutora do herdeiro do tro- 
no real. No ideario liviano, ela e representada como aquela que e 
dada em casamento e que, tornando-se matrona, age em um mo
menta de anormalidade da histaria do povo romano.

Neste ponto em que Tito Livio nos apresenta Lavinia agindo 
em um momento de anormalidade, ele nao se distancia de muitos 
outros historiadores antigos, que apenas narraram as mulheres fu- 
gindo do modelo ideal em situagoes atipicas do contexto geral da 
sociedade, como a ausencia do esposo por motivo de guerra, por 
exemplo.

Contudo, a atitude das Sabinas e de Hersilia, narradas por 
Tito Livio, corroboram a nossa perspectiva, que tern a intengao de 
enfatizar a movimentagao da mulher nos espagos publico e priva- 
do, tanto em periodos atipicos como tambem de normalidade. As- 
sim, consideramos que as mulheres romanas nao contavam com 
um lugar circunscrito que lhes possibilitasse agir enquanto um 
proprio, tal como os homens, que eram a base e a razao de ser da 
gestao em todos os ambitos da sociedade romana e, como nos diz 
Certeau, possuiam esse lugar "legitimo" de agao. Ao contrario dis- 
so, a mulher nao contaria com esse lugar e, portanto, agia por meio 
de taticas72.

72 CERTEAU, Michel de. Op., cit., pp. 46-47.
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Neste sentido, o que veremos adiante § uma presenga mais 
forte da agao tatica, e a mulher tirando proveito das circunstancias. 
E o caso, por exemplo, de Hersflia. Em sua narrativa, em que Llvio 
segue estabelecendo tramas sequenciadas acerca dos grandes feitos 
do povo romano, ele nos informa que Romulo, com o intuito de 
garantir descendencia deste povo, raptou as sabinas para que se 
casassem com os homens romanos. Ele mesmo casou-se com uma, 
Hersflia. Livio mostra-nos, na passagem que se segue, uma interfe- 
rencia dessa Sabina que resultara em uma alteragao na historia des
ses dois povos. Senao, vejamos:

Romulo, ja aclamado pela dupla vitoria quando Hersi- 
lia, sua mulher, cedendo ks suplicas das outras esposas 
raptadas, pediu-lhe que perdoasse a seus pais e lhes 
desse o direito de cidadania, pois a reconciliagao con- 
tribuiria para aumentar o poder de Roma e facilmente 
obteve o que pedia73.

Verificamos, atraves desta passagem, a possibilidade de agao 
da matrona no cotidiano. Vimos que, mesmo Hersflia nao tendo 
esse lugar "legitimo" no ambito que era do rei, soube jogar com o 
acontecimento e tirar partido do "forte"74.

Outrossim, Tito Livio nos indica que a matrona romana era 
muito mais que um apendice domestico do homem, ficando para 
nos consistente essa afirmagao porque Livio faz questao de ressal- 
tar que ela facilmente obteve o que pedia.

Nao temos a pretensao de afirmar que as mulheres romanas 
eram emancipadas, sobretudo em se tratando das aristocratas, co- 
mo e o caso das matronas. O que queremos e nao tomar a mulher 
romana como ingenua, pois, atraves da Hersilia "pintada" por Li
vio, temos uma boa amostra de como, por meio das agoes sub- 
repticias, ela consegue se movimentar com facilidade nos espagos 
instituidos para o genero a que pertence.

73 LlVTO, Tito. Op., cit., vol. I, p. 35.

™ CERTEAU, Michel de. Op., cit., p. 47.
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Sua atitude pode ser traduzida como sendo possuidora de 
versatilidade. Entendemos, portanto, que a matrona, a exemplo de 
Hersilia, reconhecia a sua condigao, mas, por outro lado, sabia da 
sua capacidade e, pelo fato de os homens tanto afirmarem a sua 
"pequenez", estes se tornavam incapazes de perceber que eram 
influenciados, ludibriados com frequencia pelas suas esposas. Logi- 
ca que provoca uma reflexao sobre a mulher romana, que e tomada 
como figura decorativa sem importancia e sem vontades.

Por vezes, Tito Livio apresenta personagens atribuindo-lhes 
qualidades de heroinas, como e o caso das sabinas. Sobre elas, ele 
disserta: "Vencendo na desgraga a timidez natural do sexo, ousaram lan- 
gar-se em meio a uma saraivada de dardos, interpondo-se entre os comba- 
tentes, parafazer cessar a hostilidade e o odio"75.

Tito Livio refere-se as mulheres como sendo timidas por na- 
tureza. Contudo, ele atribui a elas a capacidade de ter vencido essa 
timidez e interferido de forma decisiva nos destinos de dois povos, 
tal como fez Hersilia, que tambem era sabina. Ele nao as representa 
como vitimas, mas como heroinas, ideia que contribui para a fun- 
damentagao do que Grimal afirma, neste tocante: "A romana sabe, 
portanto, desde a origem, que nao e uma escrava, mas uma companheira, 
uma aliada, protegida pela religido do juramento antes de ser pelas leis: e a 
recompensa pela piedade das Sabinas"76. Para Grimal, essa "anedota 
dramatica" adquiriu um significado para os romanos e a atitude 
das sabinas tornou-se simbolo de um novo momento para sabinos e 
romanos, assinado no campo de batalha. Ali fica marcado um novo 
norte para esses povos, do mesmo modo que a mulher 
ganha a condigao de companheira.

Concordamos com Grimal, pois consideramos importantes 
suas consideragoes para reforgar o que insistimos em enfatizar, ou 
seja, que a romana nao era tal qual enunciava a jurisdigao. Ainda 
segundo Grimal em O Amor em Roma, "(...) a lenda nos mostra que e

75 LIVIO, Tito. Op., cit., vol. I, p. 37.

76 GRIMAL, Pierre. A civilizagao romana. Trad.: Isabel St. Aubyn, Lisboa: Edigoes 70,1993,
p. 20.
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preciso atenuar as conclusdes que acreditariamos dever tirar dos textos 
juridicos". Ele sugere, tambem, que "(...) o nascimento de Roma assina- 
lou a ascensao da mulher e instaurou o reconhecimento de valores quase 
inteiramente estranhos a idade heroica do mundo grego"77.

Estas reflexoes de Pierre Grimal corroboram nossas proposi- 
goes, haja vista que nao consideramos absurdo afirmar que as ati- 
tudes femininas presentes nas lendas sao, provavelmente, possiveis 
de localizar nos seculos que se seguiram da historia dos romanos. 
Assim, acreditamos que Livio voltou ao passado e caracterizou su- 
as personagens muito a partir dos modelos do seu tempo.

Neste sentido, do mesmo modo que ele caracterizou matro- 
nas como heroinas, virtuosas, companheiras, ele tambem inseriu, 
na sua narrativa, matronas como figuras perfidas e ambiciosas. E o 
caso de Tulia, que aparece na sequencia das tramas. Sobre esta, ele 
nos informa que era filha do rei Tulio, casada com Lucio Tarquinio, 
e que "a orgulhosa Tulia sofria por nao encontrar o menor trago de ambi- 
gao e de audacia em seu marido"78.

Se partirmos do principio de que Livio construiu uma narra
tiva imbuido por um desejo de apresentar aos romanos uma histo
ria ao mesmo tempo gloriosa e perpassada por modelos de com- 
portamentos a serem seguidos ou rejeitados, dizemos que Tulia se 
distancia do modelo ideal de Tito Livio. No ideario liviano, ela e o 
tipo da mulher cujas atitudes deveriam ser rejeitadas. Trata-se de 
uma mulher caracterizada como perfida e que desejava o poder. E 
como, oficialmente, a sua condigao de mulher nao lhe permitia as- 
sumir posigoes que normalmente eram ocupadas por homens, Tu
lia precisava ter ao seu lado um homem que a fizesse se sentir po- 
derosa.

Tulia viu no marido da sua irma mais moga essas caracteris- 
ticas e os dois acabaram por se aproximar. Sobre isto, Livio disser- 
ta: "Mas foi a mulher a origem de toda a tragedia"79. Tulia, juntamente

77 GRIMAL, Pierre. O amor em Roma. Sao Paulo: Martins fontes, 1991, p. 26.

78 LiVIO, Tito. Op., cit., vol. I, p. 83.

79 Idem, ibidem.
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com seu cunhado, trama a morte da sua propria irma e de seu pro- 
prio marido pela ambigao de poder. Ela e o oposto de Lavinia no 
ideal feminino liviano, tipo que nao combina com os modelos de 
mulheres reprimidas e incapazes descritos pela historiografia. To- 
das as matronas que apresentamos promoveram suas agoes no 
campo das taticas. Tulia ultrapassa esta medida, se e que isso e pos- 
sivel. Ela, inclusive, nao esta sozinha no "hall" das vilas da historia 
de Roma, podendo se unir a figuras como Agripina e Messalina, da 
epoca imperial.

Acerca de Messalina e Agripina, Tacito nos apresenta ambas 
utilizando-se de metodos escusos para, assim como Tulia, alcanga- 
rem o poder80. Outras mulheres de imperadores ficaram conhecidas 
por saborearem os espetaculos de gladiadores. Mas, de acordo com 
Finley, que parece ecoar os desejos livianos, temos que “e obvio que 
as mulheres romanas nao devem ser julgadas com base em suas piores re- 
presentantes"81.

John Scheid82, todavia, tratando dos papeis religiosos das 
mulheres em Roma, relata episodios em que as matronas reivindi- 
caram certos direitos ao se sentirem prejudicadas. Segundo Scheid, 
ocorreram episodios espetaculares entre homens e mulheres nas 
grandes familias romanas. Muitas matronas foram acusadas de en- 
venenar seus esposos e era do conhecimento comum que nao havia 
esposa adultera que nao fosse uma envenenadora83.

Podemos observar, portanto, que a matrona romana nao 
permaneceu inerte diante das imposigoes masculinas. Se a maioria 
das romanas nao tinha um lugar proprio, legitimo de agao, ela se

so Ver NOVAK, Maria da Gloria; NERI, Maria Luiza; PETERLENI, Ariovaldo Augusto
(orgs.). Publio Comelio Tacito. In:______ . Historiadores Latinos: Antologia Bilingue, SP:
Martins Fontes, 1999.

81 FINLEY, Moses I. Op., cit„ p. 163.

82SHEID, Jonh. "Estrangeiras" indispensaveis: os papeis religiosos das mulheres em Ro
ma. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (orgs). Op., cit.

83 Idem, ibidem, pp. 491-92.
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utilizou do lugar dos homens e, ao que nos parece, com bastante 
facilidade e frequencia.

Atraves das matronas recortadas da obra de Tito Livio, pro- 
curamos mostrar as esposas romanas, mater civilis, que apresenta- 
ram, ao longo da historia, resistencias ao modelo de mulher elabo- 
rado pelos homens, rompendo, por meio de taticas, com este mode
lo ideal, marcando seus nomes na historia do povo romano.

Este texto e apenas parte de uma pesquisa em que temos a 
pretensao de melhor explorar as discussoes aqui levantadas. E, se o 
que abordamos aqui consideramos uma conclusao provisoria acer- 
ca do papel da mulher na sociedade romana, queremos aprofundar 
nosso trabalho no sentido de dar uma maior contribuigao a historia 
das mulheres.
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PARTE II



4 A Reflexao Senequeana da MORTE: Um D ialogo 
Filos6 fico Entre o “Bem V iver, Para o Saber 
Morrer”

Andre Luiz Almeida Ouriques

O estudo analisa as ideias de Seneca, refletindo, principal- 
mente sobre sua compreensao da morte. Exercicio que considerou 
os preceitos filosoficos defendidos por ele; as experiencias que vivia 
a sua epoca, qual seja, a epoca imperial romana; e lugar social que 
ocupava.

Seneca era membro da escola estoica de filosofia84 85, que tinha 
a virtude como eixo principal de pensamento e como o melhor 
meio para se viver. Era a escola predominante em toda a Roma im
perial, pois esse perlodo foi marcado por um declinio de valores 
tradicionais, como a liberdade, a moral e a defesa da patria a partir 
do exercicio dos deveres publicos. Com isso, "reforgou notavelmente 
nos espiritos mais sensweis o interesse pelos estudos em geral"S5. Foi nes- 
te perlodo em que surgiu o que podemos chamar de (re)elaboragao 
dos preceitos filosoficos estoicos; o pensamento inicial de Zenao vai 
ser posto um pouco de lado com a fusao de suas ideias com outras, 
como, as platdnicas e as epicuristas. Conforme Giovanni Reale:

O filosofo romano reafirmou energicamente a sua liberdade 
espiritual diante dos dogmas da escola, a necessidade de ouvir as 
vozes, e de acolhe-las, se validas, mesmo quando estivessem em

84 Lucio Aneu Seneca nasceu em Cordoba, Espanha, entre o fim do paganismo e o irucio 
do cristianismo. Foi introduzido na filosofia estdica por Atalo e Sociao. Como um grande 
orador, participou ativamente do governo de Nero, sendo responsavel por grandes feitos. 
Foi de fato um homem publico, que esteve a todo o momento por tras das decisoes de 
Nero e, juntamente com este, participou da morte de Agripina, mae do imperador. Depois 
de ter acusado de querer tomar o poder imperial, foi levado por Nero ao suicidio em 65 d. 
C., o que praticou sem nenhuma resistencia.

85 REALE, Giovanni. Historia da filosofia antiga: as escolas da epoca imperial (v. IV). Trad.: 
Marcelo Perine; Henrique C. de Lima Vaz. Sao Paulo: Edigoes Loyola, 1994, p. 65.
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contraste com as vozes de Zenao ou de Crisipo; proclamou a neces- 
sidade de buscar sempre mais verdades, alem das ja encontradas, e, 
em todo caso, a necessidade de repensa-las a fundo, vivifica-las e 
aprofunda-las86.

Assim, Seneca vai delineando seu pensamento, demonstran- 
do que nao esta ferindo as ideias iniciais dos fundadores da escola, 
mas sim, buscando atingir sempre mais verdades e aprofundar os 
conhecimentos ja adquiridos. Este processo foi denominado pelos 
historiadores filosoficos de neo-estoicismo87. Os membros desta 
vertente estoica sao considerados ecleticos por fundirem diferentes 
conhecimentos com o objetivo de elaborar uma especie de "meto- 
dologia" de vida que ajudasse o povo romano a conquista da boa 
moral, como fizeram Cicero e Seneca. Para esse ultimo:

Poderemos discutir com Socrates, duvidar com Carne- 
ades, encontrar a paz com Epicuro, veneer a natureza 
humana com a ajuda dos estoicos, ultrapassa-la com os 
rinicos, ja que a natureza nos permite entrar em comu- 
nhao com toda a etemidade, por que nao nos desviar- 
mos dessa estreita e curta passagem do tempo e nos en- 
tregamos com todo o esplrito aquilo que e ilimitado, e- 
terno e partilhado com os melhores88

Esses neo-estoicos trouxeram uma reflexao quase que religi- 
osa, inaugurando, a nosso ver, o processo de transiqao da religiao 
tradicional para o cristianismo.

Esse carater religioso dos neo-estoicos e visto principalmente 
em Seneca, que nos traz a compreensao da existencia de um deus, 
que representa a totalidade, a natureza das coisas. Nao se trata de 
um "Deus" criador de todas as coisas como ocorre no pensamento

86 Idem, ibidem, pp. 68-69.

87 Entre as escolas nascidas na Era Helenica, o portico foi a que demonstrou mais repre- 
sentatividade e capacidade de atrair o povo dentro da era imperial romana. Tudo decor- 
rente de muitos fatores, como o advento deste sistema de govemo, e junto com isto, o 
declinio de valores morais e da liberdade do povo romano.

88 SENECA. Sobre a brevidade da vida. Trad.: William Li. Sao Paulo: Nova Alexandria, 1993 
(edigao billngue), p. 46.
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cristao, mas, sim, de um deus como uma entidade que condiciona e 
rege as atitudes dos seres humanos: "E que outra coisa e a natureza 
sendo Deus e a divina razdo que penetra por si o universo na sua totalida- 
de e nas suas partes individuais? (...) mas do fato que todo o criado existe 
gragas a ele que e o seu sustentdculo, o que Ihe da sustentabilidade"89.

Trata-se do logos universal. Essa e a causa primeira; e a razao 
que concebe a materia; dai porque tudo possui um inicio. A materia 
uma vez criada tern ja, de antemao, o seu destino tragado, pois o 
sistema e perfeito. Tudo ocorre passivamente de acordo com o que 
o logos determinou. Aqui, percebemos uma serie de semelhangas 
com o cristianismo, a exemplo da ideia da predestinagao e da exis- 
tencia de um deus, conforme \k frisamos. No entanto, trata-se de 
um pensamento filosofico, em que os estoicos observam na raciona- 
lidade do universo o motivo da existencia:

O primeiro fundamenta-se n a f e e e  assistematico. Sua 
validade nao estS nos elos de coerencia efetiva entre o 
que se pergunta e o que se responde, mas na capacida- 
de das pessoas acreditarem em seus preceitos. (...) a va
lidade da religiao lhe 6 uma coisa externa, pois, est& na 
crenga que as pessoas possam ter ou nao em relagao a 
ela. (...) a filosofia, ao contr&rio, baseia-se na razao e se 
realiza sistematicamente: e preciso coerencia entre o 
que se pergunta e o que se responde, com o riso das 
contradigoes inerentes a resposta invalidar a pergun
ta90.

Entender um pouco deste conceito estoico de logos universal 
e fundamental para entendermos varias outras colocagoes de Sene
ca a respeito da morte, pois seu discurso esta fundamentado no 
dialogo entre o "bem viver", para o "saber morrer". Veremos, pos- 
teriormente, que o discurso construido por Seneca para educar o 
cidadao romano a respeito da morte, sera sintetizado na relagao 
entre vida e morte. Esta significa o fim para os que bem viveram 
em suas vidas terrenas, podendo nao significar o mesmo para aque-

89 REALE, Giovanni. Op., cit., p. 71.

90 SILVA, Vcinia Pinheiro de. Seneca: um passeio pelos meandros da morte. Crato-CE: URCA, 
2004, pp. 24-25. (monografia de conclusao de Especializagao em Estudos C14ssicos).
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les que tornaram suas vidas terrenas breves um martirio e um so- 
frimento. A relagao entre a vida e a morte e intrinseca e de uma re- 
ciprocidade completa. Findar, assim como receber a vida, e uma 
condigao natural da existencia do ser.

"O homem e um ser destinado a morrer''91. Muito se subtende 
desta frase, conforme a qual o logos universal condiciona com natu- 
ralidade a morte ao ser. Por isso, nos indagamos ao le-la: o homem 
esta destinado a morte; o que fazer enquanto ser vivente? Como 
viver? De que forma devemos nos comportar para termos uma vida 
boa e digna da condigao do logos universal? Para essas indagagoes, 
Seneca nos da varias respostas, argumentando sobre diversos pon- 
tos a respeito de como o homem deve lidar com a morte. Sobre isto, 
ele nos diz: "Os destinos estao determinados de uma vez por todas, e 
prosseguem a sua marcha em obediencia a lei etema do universo: tu irds 
para onde vai tudo o mais"92. Com este comentario, Seneca provoca 
um sentimento humano que oscila entre condigao natural e viven- 
cia cultural: o medo. Ele argumenta que a morte e natural ao ser, e 
que e obrigagao deste entender a ideia de finitude da vida. Pois, e 
condigao natural da propria existencia a experiencia da morte, as
sim como, “a aceitagdo dela e a aceitagao da natureza, enquanto que nega- 
la e negar o que e natural''93. Portanto, Seneca quer mostrar e nos en- 
sinar94 que o medo da morte nada adiantara, pois so nos trara mais 
sofrimento e angustias quando de nossa presenga terrestre.

Para o filosofo, os que tern medo da morte, estao cada vez 
mais perto de a ela chegar, pois nao compreende-la e teme-la e, 
tambem, negar sua imprevisibilidade. Alem de tudo, a morte pode 
se da na propria vida, pois os que nao a aproveitam, por se entre- 
garem a vicios, antecipam seu proprio fim: "estar vivo e ser util aos

91 SfiNECA, Lucio Aneu, Sobre a brevidade da vida, apud, Idem, ibidem, p. 38.

92 SENECA, Lucio Aneu, Cartas a Lutilio, apud Idem, ibidem, p. 39.

93 SILVA, Vania Pinheiro de. Op.cit. p. 39.

94 Cabe aqui, enfatizar que Seneca, dentro da vanguarda neo-estoica procurou, assim 
como Cicero, ensinar e educar o cidadao romano, visando a etica e a virtude moral para os 
romanos.
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outros, estar vivo e saber tirar partido de si proprio. Esses homens que 
levam uma vida obscura e de moleza, fazem de sua casa um sepulcro (...). 
Sao homens que se anteciparam d sua propria morte"95. Com isso, temer 
a morte, assim como, a de amigos e de entes queridos, nao e nada 
satisfatorio para a vida, pois o homem nao estava servindo ao pro
ximo de forma significativa, mas, sim, estava enchendo-se de preo- 
cupagoes, transformando a sua vida em um banquete para a morte. 
Seneca nos diz que 6 preciso, entao, aproveitar bem a vida:

Nao e curto o tempo que temos, mas dele muito per- 
demos. A vida e suficientemente longa e com generosi- 
dade nos foi dada, para a realizagao das maiores coisas, 
se a empregarmos bem. Mas quando nao a emprega- 
mos em nada bom, entao, finalmente constrangidos pe- 
la fatalidade, sentimos que ela ja passou por n6s sem 
que tivessemos percebido96.

Ao comentar sobre a brevidade da vida, Seneca adota uma 
perspectiva ligada a moral do povo romano. Nesta citagao, obser- 
va-se o tema principal que perpassa toda sua vasta produgao: o 
desperdicio do tempo e da vida pelo homem.

Aqui, procuraremos responder indagagoes propostas anteri- 
ormente, demonstrando possiveis motivos da relagao constante de 
Seneca entre o bem viver e uma morte tranquila. Seneca argumen- 
ta, logo no primeiro capitulo de Sobre a brevidade da vida, que o tem
po nao e breve, que nao e inerente a ele o fato de termos tao pouco 
tempo de vida. Mas, o verdadeiro motivo de o tempo ser tao pouco 
e r&pido e que nos o encurtamos. O ser e quern transforma uma 
vida longa em curta estadia no mundo terreno, mediante as agoes 
que pratica enquanto vive.

Quando Seneca diz que com generosidade nos foi dada a vi
da, ele afirma que foi a natureza que nos proporcionou. Foi o logos 
universal que ofereceu as condigoes para isso. Seneca entende que 
muitos homens ilustres nao conseguiram alcangar essa compreen- 
sao, a exemplo de Hipocrates, considerado o pai da medicina, as-

95 SfiNECA, Lucio Aneu, Cartas a Lurilio, apud SILVA, Vania Pinheiro de. Op., cit., p. 40.

96 SfiNECA, Liicio Aneu. Sobre a brevidade da vida. Op., cit., p. 25-26.
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sim como, o proprio Aristoteles. Ambos se queixaram da natureza, 
assim como muitos outros, afirmando que esta nao e justa, pois nao 
atribui ao homem um tempo de vida consideravel.

E nao e somente a multidao e a turba insensata que se 
lamenta deste mal considerado universal: a mesma im- 
pressao provocou queixas tambem de homens ilustres. 
Dai o protesto do maior dos medicos: 'a vida e breve, 
longa, a arte'. Dai o litigio (de nenhuma forma apropri- 
ado a um homem sabio) que Aristoteles teve com a na
tureza: 'aos animais, ela concedeu tanto tempo de vida, 
que eles sobrevivem por cinco ou dez geragbes; ao ho
mem, nascido para tantos e tao grandes feitos, esta es- 
tabelecido um limite muito mais proximo97.

Aristoteles acreditava que a natureza era ma no sentido de 
que dela advinham os motivos da corrupgao da humanidade. Ja os 
estoicos, reelaboraram este conceito e deram um parecer de bene- 
volencia a natureza.

Por que Seneca argumenta que o homem torna curta sua 
propria vida? Por que ele diz que a tornamos curta quando a em- 
pregamos em algo mal? O que e, para Seneca, empregar mal a vi
da? Antes de colocar o pensamento de Seneca acerca das indaga- 
goes construidas, e fundamental esclarecer que ele foi um homem 
publico; viveu todos os prazeres referentes as suas fungoes no 
mundo romano, como os banquetes e as bacanais; desfrutou dos 
vinhos, das comidas e bebidas, das dangas, das artes e da literatura. 
Nem por isso, foi de encontro a sua filosofia estoica, pois, ha um 
aspecto bem peculiar dos neo-estoicos que faz com que o pensa
mento de Seneca seja valido: a moderagao. Ele nao nega os prazeres 
e os vicios, apenas afirma que o ser nao deve se entregar totalmente 
a eles. Os homens devem manter o controle do seu corpo, assim 
como, sua vontade98 ou desejo invisivel, ja que a maior parte das 
agoes humanas depende desses dois elementos.

97 SENECA, Lucio Aneu. Sobre a brevidade da vida, Op., cit., p. 25.

98 Reale traz a tona a discussao da vontade na filosofia estoica, principalmente na obra de 
Seneca. O conceito de vontade estara incutido sem maiores pormenores na moral do povo 
romano. Seneca dividiu os homens entre os que tern boa e os que tern mi vontade. Sendo
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A ideia de que viver mal para Seneca e viver totalmente para 
os vicios, para os prazeres e as tentagoes do corpo, e muito debatida 
em sua obra. O homem publico que com tudo se preocupa, esque- 
cendo da propria vida; o colecionador de cavalos, que so pensa em 
aumentar o seu prazer com a busca de mais cavalos; a mulher, que 
procura embelezar-se para satisfazer seu desejo. Todos esses tipos 
humanos nao haverao de viver bem, pois estao apenas perdendo 
seu tempo em atividades que s6 servem para sugar o tempo do 
homem, encurtando-lhe a vida que lhe foi dada generosamente.

Um embriaga-se de vinho, outro entorpece-se na inati- 
vidade; a este, uma ambigao sempre dependente das 
opinioes alheias o esgota, um incontido desejo de co- 
merciar leva aquela a percorrer todas as terras e todos 
os mares, a esperanga do lucro; a paixao pelos assuntos 
militares atormenta alguns, sempre preocupados com 
perigos alheios ou inquietos com seus proprios".

Seneca quer nos transmitir a ideia de que o homem que des- 
tina sua vida totalmente aos prazeres, nao tera uma boa vida e, 
consequentemente, tera uma morte tragica e rapida, assim como, o 
foi sua vida. O filbsofo ainda argumenta que viver bem nao signifi- 
ca viver por muito tempo, pois o tempo dos homens e cronologi- 
co* 100. Para Seneca, nao importa se se viveu ate os noventa anos, mas 
que se tenha aproveitado bem a vida, ou seja, que essa tenha sido 
bem vivida. Para o bem viver, so e necessario um ano, desde que o 
ser tenha praticado as coisas boas e tenha entendido a morte en- 
quanto parte da natureza comum, condicionada pelo logos univer
sal. "Portanto nao ha por que pensar que alguem tenha vivido muito, por

a vontade uma faculdade dissociada do conhecimento, nao basta ao homem ter apenas 
vontade. E preciso ter tambem boas intengoes, visando ao conhecimento, que e a verda- 
deira forma de se viver, segundo os estoicos. Cf.: REALE, Giovanni. Op., cit.

"SfiNECA. Sobre a brevidade da vida, Op., cit., p. 26.

100 Para os estdicos, o tempo 6  algo incorporal e, assim, 6  algo inalcangdvel. Com isso, o ser 
nao pode conter a agao do referido e nao pode voltar atras, desejando viver toda a vida 
novamente. O homem deve se contentar com o tempo que lhe foi dado e fazer o mAximo 
para que este dure o quanto puder.
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causa de suas rugas ou cabelos brancos: ele nao viveu por muito tempo, 
simplesmente foi por muito tempo"101.

Paralelamente a construgao do discurso do homem que vive 
mal, Seneca elabora o discurso do viver bem para o ser humano. 
Essa construgao do conceito do bem viver se dara, no seio do pen- 
samento "metodologico" de Seneca, a partir dos aspectos sociais do 
tempo do imperio. Nesse tocante, o autor desenvolve uma ideia 
central de seu pensamento: o conceito de ocio. Qual seria a impor- 
tancia deste conceito para a filosofia de Seneca? Qual a necessidade 
do ocio para que se viva bem de acordo com o que ele coloca?

Ocio, de acordo com Seneca, e a pratica do bem viver, e o 
puro e unico metodo de se obter a realizagao na vida terrena. As- 
sim, a pratica do ocio consiste na busca plena pelo conhecimento, 
pela sabedoria: "Dentre todos os homens, somente sao ociosos os que 
estao disponiveis para a sabedoria; eles sao os unicos a viver, pois, nao a- 
penas administram bem sua vida, mas acrescentam-lhe toda a eternida- 
de"102.

A obtengao do conhecimento pelo homem, o levara a uma 
existencia para a eternidade, pois, "estes te darao o acesso a eterni- 
dade, te elevarao aquelas alturas de onde ninguem se precipita. 
Esta e a unica maneira de prolongar a existencia mortal e, ate mais, 
de converte-la em imortalidade"103.

Dai vem uma questao muito importante para a analise de 
Seneca, a de que o filosofo e o unico que pode obter o conhecimen
to e alcangar a sabedoria plena. Essa e a posigao do filosofo sabio 
perante a morte, pois apenas assim podera compreende-la e, com 
isso, nao ficar a sua merce:

Portanto a vida do filosofo estende-se por muito tem
po, e ele nao esta confinado nos mesmos limites que os 
outros. E o unico a nao depender das leis do genero 
humano: todos os seculos servem-no como a um deus. 
Algo distancia-se no passado? Ele recupera com a me-

101 SENECA, Lucio Aneu. Sobre a brevidade da vida, Op., cit., p. 35.

102 Idem, ibidem, p. 45.

103 Idem, ibidem, p. 47.
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mdria. Esta no presente? Ele o desfruta. HA de vir no 
futuro? Ele o antecipa. A reuniao de todos os momen- 
tos num so torna-lhe longa a vida104.

Seneca trata este conhecimento a partir da filosofia como al
go primordial em suas obras, onde vemos que o filosofo e inteirado 
de todas as situagoes; nunca pode ser surpreendido; nunca esta a 
merce de punigoes e rigores das leis humanas, ou seja, esta bem 
proximo de uma eternidade junto ao logos universal.

Nesse aspecto, o autor, com todo o seu ecletismo, do qual foi 
grande defensor, legou-nos a compreensao da dualidade entre cor- 
po e alma. Dai que se dara todo o entendimento acerca da morte 
em S§neca. O homem que dedica sua vida aos prazeres do corpo, 
tende bruscamente a ter sua vida declinada, nao conseguindo viver 
bem. Ja o homem que dedica sua vida a materia mais tenue e mais 
sutil ligada a alma, tera garantias de que sua vida sera bastante 
proveitosa, pois ter& seu lugar guardado na imortalidade. A respei- 
to da vida imortal do ser, Seneca deixa-nos muitas explicagoes, tra- 
tando este conceito como algo bom, pois a alma, libertada de seu 
involucro, de sua prisao, a saber, o corpo, estara liberta. Alem dis- 
so, onde quer que ela va depois disto, nao sofrera mais tormentos.

Uma alma grande deve submeter-se a divindade e o- 
bedecer sem hesitagao a lei geral do universo: ap6s a 
morte, a alma, ou passa a uma forma superior de vida 
ascendendo, luminosa e tranquilamente, a esfera divi- 
na, ou entao, caso volte a confundir-se no todo da natu- 
reza, decerto nao sofrerA com isso a minima afligao105.

Seneca argumenta o tempo todo em sua obra a respeito do 
modo de se viver a vida terrena a partir da dualidade corpo e alma. 
Esta e a discussao central da relagao entre o bem viver e o saber 
morrer, a partir da qual Seneca levanta pontos, como vicios e pra
zeres, moral e busca pelo conhecimento. Nesse tocante, adentramos 
no tema atraves do qual Seneca mais contribuiu para o mundo ro- 
mano: o suicidio. Compreende-se com isso, o quanto a sabedoria e

104 SENECA, Lucio Aneu. Sobre a brevidade da vida, Op., cit., p. 48.

105 SENECA, Lucio Aneu. Cartas a Luctlio, apud SILVA, Vania Pinheiro de. Op., cit., p. 56.
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relevante, entendendo o suicidio enquanto um ato de sabedoria. 
Para Seneca, o ato de suicidio e, antes de tudo, um meio de buscar a 
liberdade da alma do seu involucro: o corpo; portanto, a liberdade 
dos sofrimentos terrenos, da dor, das angustias. Contudo, mediante 
a filosofia de que seja um ato de sabedoria, o suicidio nao deve ser 
praticado levianamente, pois, "morrer para evitar a dor e uma atitude 
defraqueza e covardia, viver so para suportar a dor, e a pura estupidez"106.

Para praticar o suicidio, diz Seneca, o homem deve, ao me- 
nos, ter conhecimento de sua vida, dos seus atos, ser conhecedor 
pleno de si mesmo. Assim, ele praticara o suicidio de uma forma 
que consiga legar sua alma a eternidade, nao fazendo como muitos 
outros exemplos, que praticaram erroneamente o suicidio apenas 
para eliminarem seus martirios e suas dores, sem nem sequer en~ 
tender sua razao. Desse modo, esses homens interrompem a ordem 
natural das coisas. Ao homem que vai cometer o suicidio, e neces- 
sario, entao, o conhecimento sobre si mesmo, a tranquilidade e, a- 
cima de tudo, a coragem que, unida a prudencia, leva os homens a 
tomarem as atitudes corretas e os condicionam a um suicidio bem 
praticado. Dessa forma, a alma podera ser bem encaminhada ao 
lugar transcendental dos deuses, ou seja, ao logos universal:

Abandona o solo e volta-te a esses estudos! Agora, en
quanto o sangue ferve, deve-se ir, com determinagao, 
para o melhor. Grande numero de bons conhecimentos 
te esperam neste genero de vida: o amor e a pratica das 
virtudes, o esquecimento das paixoes, o saber viver e 
morrer, enfim, uma grande tranquilidade107.

Esta frase resume nossa tentativa de esbogar a compreensao 
de morte segundo o orador romano Lucio Aneu Seneca, defensor 
veemente dos ensinamentos estoicos, assim como, da boa vida, 
tendo em vista, o fato de que, para ele, se deve morrer bem. A ten
tativa de Seneca de chamar e acolher o homem romano para o sa
ber filosofico, ou seja, para a verdade, unica forma de compreender

106 Idem, ibidem, p. 62.

107 SENECA, Lucio Aneu. Sobre a brevidade da vida, Op., cit., p. 53.
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e receber a morte, foi bastante valida, tendo em vista que o neo- 
estoicismo foi a escola filosofica mais difundida durante o periodo 
imperial romano. Foi, tambem, a epoca em que Seneca participou 
ativamente do governo de Nero, sendo levado, por motivos de de- 
savengas entre os correligionarios, ao suicidio pelo seu proprio pu- 
pilo: Nero. A posteriori, o conhecimento e a filosofia de Seneca servi- 
riam de base para a construgao do pensamento de um dos maiores 
pensadores da era medieval ocidental: Santo Agostinho.
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5 Seneca como o Propagador e Consolidador do

E s t o ic is m o  em  R o m a

Camila B. Nogueira

Este trabalho foi elaborado a partir de uma analise do estoi
cismo senequeano da primeira metade do seculo primeiro, buscan- 
do compreender a importancia desta escola filosofica na Roma an- 
tiga. Ao elaborar uma discussao sobre o estoicismo, pretendemos 
refletir sobre como Seneca o influenciou, investigando as causas 
que o fizeram ser desterrado e que o levaram a morte. Faremos isso 
a partir de sua obra Sobre a brevidade da vida, pensada aqui como 
nossa fonte principal. Dialogamos tambem com autores que nos 
ajudaram a construir uma explicagao sobre o objeto selecionado. 
Sao eles: Pierre Grimal,108 em sua discussao da tragedia a partir de 
Fedra; Zelia Cardoso109, analisando o estoicismo nos Cantos e trage- 
dias gregas; por fim, Alessandra Carbonero110, em suas Consideragoes 
sobre a pergunta pelo bem viver.

O estoicismo, segundo Zelia Cardoso111, nao e apenas uma 
postura filosofica de uns poucos filosofos; e uma verdadeira escola 
filosofica da antiguidade que nasceu em Atenas no seculo III a.C., 
com Zenao de Cicio. Desenvolveu-se nos seculos posteriores, pro- 
duzindo, em seus diversos periodos, figuras com a estatura de Cle- 
antes, Crisipo, Diogenes de Babilonia, Antipatro, Panecia e Posido- 
nio. Leoni112 relata que no sec. I d.C., a Espanha fornece a Roma os

108 GRIMAL, Pierre. L'originalite de Seneque dans la tragedie de Phedre, 1963, pp. 297- 
314.

109 CARDOSO, Zelia de Almeida. A fungao didatica das tragedias de Seneca. Documentos 
eletronicos.

110 LIMA, Alessandra Carbonero. Consideragoes sobre a pergunta pelo bem viver. Docu
mentos eletronicos.

111 Cf.: www.paideuma.net/zelia4.doc.

112 LEONI, G. D. Estudo introdutivo. In: SfiNECA. Medeia; Helvia; Tranquilidade da al
ma; Apokolokyntosis. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d, p. 15.
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quatro personagens mais eminentes do mundo intelectual: Seneca, 
Lucano, Quintiliano e Marcial. Conforme Zelia Cardoso113, esta es- 
cola baseava-se numa doutrina panteistica, ensinava uma etica ri- 
gorosa, conforme as leis da natureza: austeridade, rigidez e moral. 
Chegando a Roma, o estoicismo encontrou terreno adequado a sua 
expansao, contando com Seneca como um dos seus principals se- 
guidores. A autora considera que o estoicismo e bastante complexo 
em sua estrutura por pretender ensinar as regras de como viver.

Seneca diz que a felicidade so pode ser alcangada quando o 
homem aprende a viver de acordo com a natureza e aceita com se- 
renidade os acontecimentos da vida, dividida em tres partes que se 
interligam: a fisica, a etica e a logica. Grimal114 nos informa que a 
filosofia estoica do sec. Ill, tern por fundamento a ideia de que o 
universo foi criado por uma entidade inteligente, por um principio 
racional ativo, o logos, que se identifica com um sopro igneo, ou 
seja, com o fogo primordial que governa o mundo e determina o 
equilibrio e a ordem, elementos inerentes a natureza. O universo 
possui uma alma racional. O logos comanda a ordem das coisas no 
universo. A historia do mundo se compoe de fases que se sucedem 
periodicamente. O fim e o inicio de um novo comego.

Grimal115 observa que os politicos romanos e Seneca, que se 
considerava discipulo dos estoicos, se interessavam principalmente 
pela etica, admitindo a existencia de um deus principal, que e vivo, 
imortal, inteligente, bom e que se identifica com a natureza, rei- 
nando com providencia o universo; porem, nao negando a existen
cia de deuses menores.

Leoni116 considera que, para se compreender o estoicismo 
em Roma, e necessario conhecer um pouco da vida de Lucio An
naeus Seneca (Cordoba, 4 a.C., Roma, 65 d.C.), filosofo e poeta ro- 
mano. Vida que Leoni divide em quatro periodos: a mocidade, o

113 Cf.: www.paideuma.net/zelia4.doc.

114 GRIMAL, Pierre. Op., cit., pp. 297-314.

115 Idem, ibidem.

LEONI, G. D. Op., cit., p. 15.
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exllio na Corsega, a epoca em que era preceptor e conselheiro de 
Nero e a velhice. Realizou seus estudos em Roma e costumava di- 
zer que se considerava mais do que um rei, pois podia julgar os 
proprios soberanos. Era dotado de poder decisorio e era grande 
conhecedor da retorica que, naquela epoca, significava ser um bom 
advogado. Por se distinguir no foro, atraiu a atengao e a simpatia 
de Caligula.

A atividade da familia de Seneca era a intelectualidade. Seu 
pai era um conhecido politico que viveu em Roma entre os mais 
afamados retoricos da epoca. Sua mae, Helvia, era uma mulher de 
mentalidade vivaz e severa. Seneca tinha o intelecto vivo, saber 
profundo, a poesia e a eloquencia o atraiam, a filosofia e a ciencia o 
seduziam. Sua constituigao fisica era fraca e, por motivo de saude, 
viveu no Egito, onde tinha parentes. Voltando para Roma, passa a 
dedicar-se ao exercicio do foro, especialmente no Senado, onde con- 
tinuava o ideal republicano, apos o admiravel equilibrio das refor
mas de Augusto, combatido pelos novos "imperadores absolutis- 
tas"117.

Aos poucos, Seneca adquire prestigio, tomando-se objeto de 
uma admiragao gloriosa, mas tambem, suscita inveja. Em particu
lar, a inveja do imperador Caligula, que por este motivo pensa em 
desfazer-se dele, consentindo em deix£-lo viver, porque lhe assegu- 
ram que em breve o jovem tisico morreria de morte natural. Em 41 
d.C., o prestigio de Seneca cessou e quando Claudio, instigado por 
Messalina, pede a sua queda, condenando-o ao desterro na ilha de 
Corsega, habitada por populagoes quase "primitivas". La, ele viveu 
oito anos se dedicando completamente aos estudos cientificos e, 
mais ainda, a meditagao filosofica. No exilio Seneca formou sua 
personalidade grandiosa. Em algumas obras dessa epoca, ele deixa 
transparecer o desespero que, pouco a pouco, se transforma em 
resignagao. Agripina, apos esses oito anos, o chama de volta para 
ser preceptor de seu filho Dominicio, depois imperador Nero, que 
tinha entao onze anos. Ele foi grandemente influenciado pelas idei-

117 Encyclopedia Britanica, 1993, p. 221.
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as de Seneca e Afranio Burro, quando assumiu o poder. Provavel- 
mente o discurso ou manifesto que Nero dirigiu aos romanos, 
quando subiu ao trono, foi de autoria de Seneca.

Os trabalhos mais importantes de Seneca foram: De brevitate 
vitae (Da brevidade da vida), De constantia sapientis (Da paciencia 
do sabio), De dementia (Da clemencia), De vita beata (Da vida feliz), 
De tranquilitate animi (Da tranquilidade da alma), De benefidis (Dos 
favores), De otio (Do ocio). Escreveu ainda tragedias como, Fedra, 
alem de varias cartas118.

Em 62 d.C., quando Burro morreu, o prestigio de Seneca foi 
diminuindo, pois seus inimigos, induziram o imperador a observar 
sua riqueza, popularidade e, principalmente, sua pretensao em ri- 
valizar com o imperador na arte da oratoria e na poesia. Depois 
destes acontecimentos, Nero, sob o pretexto de que Seneca foi 
cumplice na conspiragao armada por Piso, ordenou que o matas- 
sem. Ao saber de seu triste fim, Seneca fala aos seus amigos que 
lhes deixaria a melhor de todas as coisas: o exemplo.

Sua filosofia visava mais a uma sabedoria de vida, do que a 
uma visao do mundo. Ela era quase exclusivamente moral. Sempre 
debatia problemas existenciais, como a dor, a morte e a melhor ma- 
neira de viver. Tinha um objetivo didatico: incutir nos leitores os 
seus ensinamentos. Os primeiros padres e teologos da igreja catoli- 
ca usaram largamente os escritos e a filosofia de Seneca. O que fez 
dele o mais importante pensador dos primeiros seculos da era cris
ta, foi seu pensamento sincero, corajoso e sua projegao politica. A 
critica atual nega autoria de obras atribuidas a Seneca, como Octa- 
via, drama historico sobre a vida romana, as cartas de Seneca a Sao 
Paulo e alguns epigramas119.

Conforme o estudo de Zelia Cardoso120, Seneca, por conhe- 
cer profundamente a doutrina estoica, a divulgou em suas cartas e 
tratados, aproveitando para apresenta-la tambem em suas trage-

118 Encyclopedia Britanica, 1993, p. 221.

119 Idem, ibidem.

120 Cf.: www.paideuma.net/zelia4.doc.
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dias. Grimal121 diz que na tragedia Fedra, caracterizada por um as- 
pecto exemplar, Seneca, mais que em suas outras obras, teve a oca- 
siao favoravel para a propagagao do estoicismo, pois o proprio mi- 
to contribuia para isso. Na referida historia, percebemos como a 
paixao nao dominada, sendo superada pela razao, vai direcionar 
uma sucessao de catastrofes, comprometendo a ordem universal. O 
amor que a bela rainha sentia pelo jovem enteado era uma forma 
de transgressao, violentando assim, o equilibrio que, uma vez rom- 
pido, traria desgragas sobre desgragas sem que ninguem pudesse 
interromper esse ciclo de catastrofes.

Na tragedia ha tres agoes em que o amor de Fedra por Hipo- 
lito, a calunia e a maldigao de Teseu se misturam, determinando o 
evento tragico, bem como, evidenciando como a paixao, por domi- 
nar a razao, afeta a ordem natural, produzindo um mal irreversivel.

A ama de Fedra se esforga para reconduzir a rainha ao cami- 
nho do dever e da razao, evitando que se consuma a desgraga. Ela 
se reveste de bom senso, se opondo ao descontrole dos sentimen- 
tos, representado pelo alter ego da protagonista. A ama fala a Fedra, 
tentando convencer a enamorada rainha a voltar ao caminho da 
virtude. Tem-se, pois, argumentos de carater estoico:

Esposa de Teseu, descendencia ilustre de Jupiter, ar- 
ranca o mais depressa possivel de teu casto peito esse 
amor nefasto, extingue as chamas e nao te deixes do- 
minar por uma esperanga funesta. Quern contraria o 
combate ao amor, desde o inicio, tern a seguranga da 
vitdria (...)122.

Na linguagem da ama nao faltam recomendagoes morais, 
nem filosofias reflexivas, nem ponderagoes de conteudo estoico: “O 
primeiro grau do pudor e desejar coisas honestas; o segundo e conhecer a 
extensdo do erro"123. Da mesma forma, Fedra usa uma argumentagao 
que apresenta um sabor estoico, procurando atenuar sua culpa,

121 GRIMAL, Pierre. Op., cit.

222 SfiNECA. Fedra. 129-135.

123 Idem, ibidem, 140-141.
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atribuindo aos deuses a responsabilidade de seu desvio de conduta. 
Fedra constroi um mundo interno que conflita a razao e a paixao: 
"Sei que o que lembras e verdade, minha nutriz, mas a loucura me faz tri- 
Ihar o caminho pior "De que adianta a razao? A paixao vence e rei-
nae o deus poderoso domina a minha mente”12i.

A nutriz ancia se mostra irreverente em relagao ao deus e a 
deusa do amor, no que diz respeito aos seres humanos: "(...) ele atira 
com a mao pequenas flechas delicadas e, sendo o menor dos deuses, conse- 
gue reinar sobre os maiores (...)"* 125. Ao negar o poder de Venus e a 
divindade de Cupido, considerando-o como ficgao, ela assume uma 
paixao semelhante a das mulheres de Troia, em As troianas126. A 
ama de Fedra possivelmente usou esse recurso, na esperanga de 
que a rainha assumisse seus erros e culpas.

Os estoicos admitem a existencia de um deus principal, que 
e vivo, imortal, inteligente, bom e que se identifica com a natureza, 
reinando com providencia o universo127. Porem, nao negam a exis
tencia de deuses menores.

Alessandra Carbonero128 pondera que Seneca foi um filosofo 
contemporaneo de Cristo e que a obra Sobre a brevidade da vida e um 
tratado, cujo objetivo era convencer Paulino, sogro de Seneca, a a- 
bandonar um alto cargo no Imperio para dedicar-se ao estudo da 
filosofia. Ela elenca como obras de Seneca, nove tragedias, uma 
comedia, tres consolagoes e 124 cartas morais, na maior parte das 
vezes, dirigidas a seu discipulo Lucilio. Ela ainda observa no seu 
estudo que podemos nos aproximar de Seneca, entendendo que ha 
pontos de semelhanga de sua filosofia com o que vivemos e pensa- 
mos.

O autor de Sobre a brevidade da vida, de uma maneira clara, 
sem vocabulario dificil, nem artificios literarios diversos, conseguiu

12“ SfiNECA. Fedra.177-185.

125 Idem, ibidem, 195-203.

126 EURIPIDES. As troianas. 402-406.

127 LAERCIO, Diogenes. VII, 147.

128 Cf.: http://www.hottopos.com/notandsll/alessandra.htm.
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escrever de uma forma inteligente, que possibilita a contextualiza- 
gao das ideias. O conteudo da obra e bem atual, apesar da epoca em 
que foi escrito. Sao vinte capitulos falando sobre vida, tempo e seu 
desperdicio; sobre sabedoria no gastar esse tempo, precaugao no 
viver; sobre efemeridade, vida sedentaria, ansiedade, preocupagao 
com o futuro, sobriedade, ocupagoes diversas, desocupagoes, filo- 
sofos, euforia, inseguranga, etc.

Seneca, no capitulo primeiro, fala que Aristoteles, por 
ser um filosofo classico, se opunha francamente aos estoicos no que 
se refere a origem da corrupgao que viria da presenga da materia. 
Opunha-se aos estoicos que acreditavam na natureza benevolente. 
Seneca discute e dialoga com o leitor sobre a efemeridade, a fragili- 
dade humana, deixando claro, a impossibilidade da imortalidade. 
Ele fala, de um lado, do ocio desprovido de valor, que se esvai em 
ocupagoes vas e levianas e, de outro, do ocio verdadeiro, emprega- 
do com o exercicio da filosofia.

No capitulo IV, o autor enumera alguns homens ilus- 
tres que nao usufruiram do lazer, dentre eles estao, Augusto, que 
foi o primeiro imperador de Roma e patrono das artes e das letras. 
Para Augusto, o ocio era tao desejado que, por nao poder usufrui-lo 
naquele momento, vislumbrava-o em pensamento. Sobre Marco 
Tulio Cicero, o maior orador romano, Seneca considera que foi an- 
sioso, inquieto na prosperidade e impaciente na adversidade. Ele 
discorda do termo usado por Cicero que se dizia semi-livre, pois, 
para os estoicos, a sabedoria e um tema absolutamente superior. 
Seneca coloca que Livio Druso, tribuno da Plebe em 91 a.C. e consi- 
derado um genio da politica, amaldigoou sua vida agitada ao dizer 
que nunca havia tirado ferias, nem mesmo quando crianga. Seneca 
afirma que o povo duvidou do suicidio desse romano, porem nao 
duvidou que sua morte foi oportuna, pois tinha fama de ser um 
elemento perturbador e nocivo ao forum.

No capitulo VII, Seneca discorre sobre as ocupagoes, acredi- 
tando que a mais vergonhosa era a daqueles que se entregavam ao 
vinho e aos prazeres sensuais. Ele enumera outras ocupagoes exer- 
cidas por perfis sociais, tais como: os avarentos, os turbulentos ou
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os que participam de guerras injustas que, para Seneca, pecam de 
uma maneira mais viril; os glutoes e os bajuladores, que perdem 
seu tempo preocupados em fazer calculos e participar de banque- 
tes. Comenta ainda, no mesmo capitulo, que toda a vida e um exer- 
cicio de aprendizado para o "bem morrer". A vida sedentaria era 
um tema relevante para Seneca, pois costumava dizer que uma vi
da cheia de compromissos, trazia apenas ansiedade e intranquili- 
dade. Enfatiza ainda que cada pessoa padece da ansia do futuro e 
do tedio do presente.

No final do capitulo VII, ele diz que cabelos brancos e rugas 
nao resultavam, necessariamente, de uma vida longa, pois as vezes 
a pessoa que ja os tern nao viveu por muito tempo, porem o tempo 
ja vivido foi por ela mal aproveitado. No capitulo posterior, ele fala 
da importancia do tempo e de sua velocidade. No capitulo IX, se 
refere a Virgilio como o maior dos poetas, relembrando seu poema 
sobre o dia que estava fugindo129. Ja no capitulo X, Seneca fala so- 
bre Papirio Fabiano, seu mestre que mais o influenciou, dizendo 
que ele nao era um simples filosofo, mas um filosofo verdadeiro e 
antigo.

O aluno de Fabiano diz que a vida divide-se em tres perio- 
dos: o que foi, o que e, e o que ha de ser. Falando sobre remorso, 
Seneca enfatiza que aquele que enganou, cobigou, desprezou, ven- 
ceu traigoeiramente, roubou, dissipando seus bens, teria que temer 
suas proprias recordagoes. Ainda no capitulo X, ele discorre sobre a 
sabedoria, dizendo que somente quern tern uma mente segura de si 
e sossegada, pode percorrer todas as epocas de sua vida. Ja no capi
tulo XI, Seneca discute o descontentamento dos atarefados, apre- 
sentando seus lamentos por terem adquirido o que nao desfruta- 
ram e, por isso, se consideravam tolos por nao terem vivido de fato. 
Finalizando o capitulo, Seneca fala que o sabio nao hesitara em ca- 
minhar para a morte com passos firmes.

Iniciando o capitulo XII, Seneca faz um jogo interessante, 
atraves do qual pergunta e responde ao mesmo tempo, sobre os

129 VIRGILIO. Georgicas. 3. 66-67.
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"ocupados." Ele observa uma serie de perfis humanos que conside- 
ra indolentes: os colecionadores de bronze corintio, os que se sen- 
tam num ginasio para torcer por rapazes que se estapeiam, os que 
patrocinam os novos atletas, os que passam horas no cabeleireiro 
preferindo ver a desordem da Republica a ver a desordem de seus 
cabelos despenteados, os que preferem ser bem penteados a serem 
honestos, os que se ocupam em compor, ouvir e aprender cangoes. 
Para ele, essas pessoas nao tern 6cio, mas sim, ocupagoes inertes.

Seneca faz uma critica aos que precisam ser lembrados pelos 
momentos de banhar-se, nadar ou comer, dizendo que estes que 
nao sabem nem se estao ou nao sentados, nao sao ociosos, pois eles 
estao doentes ou mortos. No capitulo XIII, Seneca trata dos que 
desperdigam suas vidas em jogos de xadrez, de bola ou que usam 
parte de seu tempo queimando-se ao sol. Ele os critica dizendo que 
muito se fadigam, sem nada fazer. Critica, tambem, os que se pren- 
dem as questoes de literatura, dizendo que ja havia uma multidao 
entre os romanos que considerava a literatura uma paixao frivola. 
Ele finaliza o capitulo, falando que devemos perdoar tambem os 
pesquisadores de assuntos dos romanos, pois para ele, a filosofia 
era o unico conhecimento valido, cujo objetivo era o aperfeigoa- 
mento moral do homem. Seneca pergunta se esses conhecimentos 
farao alguem mais generoso, mais corajoso, ou mais justo, pois con
siderava que estas deveriam ser as finalidades da filosofia. Lembra 
entao do seu mestre quando perguntava se nao era melhor nao fa
zer estudo nenhum, do que se envolver com estudos deste genero.

A partir do capitulo XIV, Seneca vai fazer elogios aos filoso- 
fos, asseverando que eles estao disponiveis para a sabedoria, que 
sao os unicos a viver administrando bem as suas vidas, acrescen- 
tando a estas a eternidade. Ele enumera o nome de alguns filosofos 
como, Socrates, Carneades e Epicuro, dizendo ainda que os estoicos 
vencem a natureza humana, ja que sua filosofia lhes permitem en- 
trar em comunhao com toda a eternidade. Seneca, com proprieda- 
de, faz uma propagagao dos estoicos, tais como: Zenao, Pitagoras, 
Demetrio, Aristoteles, Teofrasto, e outros mestres da virtude.
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No capitulo XV, Seneca prossegue elogiando os discipulos 
do estoicismo, dizendo que feliz e quem pode ser cliente de um 
desses filosofos, que dariam acesso a eternidade e, assim, prolonga- 
riam as suas existencias mortais. No capitulo posterior, diz que a 
vida dos nao-estoicos era breve e sem usufruto, pois por estarem 
ocupados demais em nada fazer, se tornavam aterrorizados com o 
medo da morte.

Seneca, no capitulo posterior, fala da agitagao dos desassos- 
segados e agitados, dos inseguros e cheios de ansiedade. Com pa- 
lavras duras, ele diz que as vidas dos que obtem com grande esfor- 
go algo que conservam com esforgo ainda maior, e uma vida rnise- 
ravel e bem breve. Nos capitulos XVIII e XIX, estabelece um dialo- 
go com Paulino,130 aconselhando-o a nao aceitar cargo do Estado, a 
se afastar da multidao, a recolher-se a causas mais tranquilas, mais 
seguras e melhores, ligadas ao estoicismo. Ele recomenda ainda a 
Paulino, a pratica do amor, das virtudes, do esquecimento das pai- 
xoes, o saber viver e morrer, pois esses elementos representavam a 
verdadeira tranquilidade para Seneca. Eles eram a finalidade da 
filosofia.

No final do seu livro, Seneca ainda cita o exemplo de S. Tu- 
rano131 que, apos completar noventa anos, foi dispensado por Lucio 
Caio Cesar Caligula sem que tivesse solicitado. Sua familia foi for- 
gada a prantea-lo e so voltou a se alegrar quando o cargo foi restitu- 
ido a S. Turano. Seneca pergunta se e bom morrer assim tao ocupa- 
do, sem proveito, sem prazeres, sem nenhum aperfeigoamento inte- 
lectual.

De conformidade com Zelia de Almeida Cardoso, conside- 
ramos que os cantos e as tragedias gregas foram objetos de interes- 
se por diversos pesquisadores dedicados a obras classicas, sendo 
obras estudadas exaustivamente. Porem, os canticos presentes nas 
tragedias estoicas de Seneca ate o momento nao foram suficiente- 
mente analisados. Nao conhecemos nenhum trabalho que tivesse

130 Paulino, funcionario do estado romano, no cargo de praefectus annonae.

131 S. Turano, antecessor de Paulino no cargo de praefectus annonae.
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abrangido em profundidade a totalidade dos canticos, materials 
importantes pelos assuntos que exploram, como a filosofia, a retori- 
ca e os tipos literarios. Trinta e seis canticos aprofundam temas filo- 
soficos, narrativos, descritivos ou de lamentagao, estudando a sua 
estrutura, na qual se encontra a composigao retorica, os elementos 
de estilo, de linguistica e a metrica.

Zelia Cardoso faz uma definigao das fungdes dos can
ticos nas tragedias senequeanas, colocando que neles a responsabi- 
lidade das catastrofes e motivada pelo proprio homem. A vitoria 
das paixoes sobre a razao determina a desgraga. Seneca insere ele
mentos no corpo de seus dramas que nos permitem pensar em uma 
das metas que talvez tivesse querido alcangar ao compor obras tra- 
gicas. Ele tinha a intengao de construir um carater literario e didati- 
co em suas tragedias e tentava elaborar personagens com qualida- 
des psicologicas bem trabalhadas. Abordava mitos de forma origi
nal, capazes de induzir expectadores e leitores a encontrar nos tex- 
tos os principios basicos da doutrina estoica.

(...) Por que o amor casto habita as moradas humildes e 
a camada popular tem inclinagoes sadias, sabendo se 
conter com moderacjao? Por que inversamente, aqueles 
que sao ricos e dominam o reino nao podem desejar as 
coisas Hcitas? Quern pode muito, quer tambem o que 
nao pode132.

Estas palavras da nutriz em Fedra, faz lembrar a obra de Se
neca em Da vida feliz, em que focaliza a questao de felicidade, se- 
gundo a otica do estoicismo.

132 SfiNECA. Fedra. 204-215.
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6 O O cio  em S£neca: Uma AnAlise Comparativa 
Entre as Concep^Oes do Ocio da Antiguidade e
DA ATUALIDADE

Gabriela Barbosa de Souto

Ao pensarmos em ocio e quase inevitavel nao pensarmos 
numa rede com sombra e agua fresca ou numa tarde chuvosa em 
que estamos em casa assistindo a algum filme. O que significa a 
palavra ocio? Ela vem do latim otium que significa lazer, tempo de 
repouso133. Mas essa conotagao ainda persiste?

Ao expormos rapidamente essa pesquisa em sala de aula, 
perguntamos aos colegas o que eles pensavam sobre o que era o 
ocio. Responderam mais ou menos isso: "e nao ter nada para fa- 
zer", "e relaxar". Ou seja, a conotagao latina persiste, embora com 
algumas alteragoes em razao dos diferentes contextos. O que mui- 
tos nao sabem e que o ocio pode trazer um novo prazer.

Pensar no ocio numa nova perspectiva traz consigo novas 
consideragoes e preceitos. Qual o ponto de partida do estudo? Lu
cius Annaeus Seneca e, para compreende-lo, torna-se necessario 
fazer uma abordagem sobre sua escola filosofica: o estoicismo.

Nao buscando um aprofundamento no estoicismo, tracemos 
as linhas gerais contidas neste. Palavra-chave: ciclo. Para os estoi- 
cos, o uni verso e composto de duas partes: o ativo e o passivo. O 
passivo associa-se a materia; o ativo, ao espirito. Assim, o materia- 
lismo dessa corrente (ou escola) filosofica se faz presente, pois tudo 
necessita de um corpo, sendo este mais "leve" ou mais "pesado", 
de acordo com a nogao que se tern do mesmo. Acredita, ainda, que 
o universo e um ciclo e que sua eternidade provem de sua autono- 
mia e da ausencia de cansago. O que nos remete a predestinagao, 
por assim dizer, nao podendo nos esquecer das virtudes, pois se ha 
um meio do homem tornar-se um sabio, um ser capaz das mais

133 FARIAS, Ernesto. Dicionario escolar latino portugues. Rio de Janeiro: FAE, 1991, p. 383.
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dignas agoes, trata-se do exercicio das virtudes. Com essas, poderia 
superar os desejos e nao se render aos vicios, algando, assim, a feli- 
cidade134.

O estoicismo surgiu em 300 a.C., mesmo periodo em que 
surgiu na Grecia o epicurismo135. Foi fundado por Zenon (335-263 
a.C), a respeito do qual pouco se sabe, a nao ser que chegou ainda 
jovem em Atenas e que deu foco a etica. Essa escola e compreendi- 
da em tres fases: 1) Antiga: representada por Zenon de Cition, Cle- 
antes de Asso (331-232 a.C.) e Crisipo de Solunte (280- 206 a.C.); 2) 
Media: Panecio de Rodes (185-110 a.C.), Posidonio de Apameia 
(135-50 a.C.); 3) Nova: Seneca de Cordoba (4 a.C. -  65 d.C.), Epicte- 
to e Marco Aurelio (121-180 d.C.)136.

E tao nitida quanto no epicurismo, a divisao feita entre a 16- 
gica, a fisica e a etica. A logica abrangia o modo pelo qual se obti- 
nha o conhecimento. Por exemplo, se se tern um corpo (um objeto 
qualquer), a impressao que este causa a um esplrito e o conheci
mento, a verdade. Ha uma relagao entre o corpo e a alma, com a 
presenga da perceptividade, pois e a maneira como o espirito capta 
a aparencia do objeto que lhe permite conhece-lo137.

Relembrando os conceitos estoicos de ativo e passivo menci- 
onados ha pouco, a fisica nos mostra que para haver interagao com 
o mundo, faz-se necessario ter um corpo, por mais etereo que seja 
(como por exemplo, o amor ou um deus). Assim, e o mundo (ativo)

134 Cf.: http://www.mundodosfilosofos.com.br/estoicismo.htm.

135 Escola filosofica fundada por Epicuro, no seculo 300 a.C. no qual tinha por proposta o 
prazer ininterrupto e a ausencia de dor e afli^oes. Contrapunha-se ao estoicismo por nao 
primar pelo virtuosismo e querer eliminar a dor, e nao supera-la como os estoicos pro
poem. In: http://www.mundodosfilosofos.com.br/epicurismo.htm.

136 Cleantes de Asso, mais ligado a religiao; Crisipo, logica e sistematiza^ao atual da escola 
estoica; Panecio introduziu o estoicismo em Roma; Posidonio, uniao do classico estoico ao 
pensamento de Platao e Aristdteles; Seneca, politico, filosofo, poeta e escritor de tragedias; 
Epicteto, ex-escravo que viveu entre os romanos durante os seculos 55-135 e.c; Marco 
Aurelio, imperador romano, dinastia dos Antoninos. In:
http://www.warj.med.br/pub/ sem/estoicos.asp.
137 Idem, ibidem.
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que "transforma" o corpo (passivo) que, por sua vez, faz parte da- 
quele e, por fim, ambos interagem. Dessa premissa, vem uma afir- 
magao: "o corpo do cosmo e controlado pelo espirito divino national"138.

Falemos de Seneca. Nascido na Espanha, em Cordoba, era fi- 
lho de Seneca, o Velho, um grande retorico. Sua educagao, com en- 
fase na filosofia, foi toda realizada em Roma. Nao demorou muito 
ate que fosse reconhecido como grande advogado e galgasse um 
cargo publico e, desse modo, de membro do senado passou a ser 
questor139. Do mesmo modo que teve seu destaque, despertou inve- 
ja, como a de Caligula que queria exila-lo, nao o fazendo por moti- 
vos de saude. Isso mostrou uma ironia, pois o proprio Caligula veio 
a falecer antes de Seneca ser condenado ao suicidio por persegui- 
gao, dessa vez de Nero, de quern foi preceptor e depois principal 
conselheiro140.

Durante esse periodo, Seneca nao parou de produzir e foi ai 
o momento em que escreveu suas mais conhecidas obras, tais co
mo: As cartas morais, tambem conhecida como Cartas a Lutilio141, 
Sobre a brevidade da vida e Sobre a tranquilidade da alma.

Esta ultima, de conteudo riquissimo, foi elaborada a partir 
de uma resposta de Seneca a Sereno, um epicurista a quern o filoso- 
fo romano tentava convencer a se incorporar ao estoicismo. Sereno 
se revela confuso consigo proprio, pois ao mesmo tempo em que se 
contenta com a simplicidade da vida, sente inveja da abundancia, 
da fartura e dos vicios. Entao, de maneira brilhante, Seneca discorre 
uma resposta na qual aborda, entre outros pontos, o ocio:

138 Idem, ibidem.

139 "Antigo magistrado romano, encarregado das finangas". Cf.: FERREIRA, Aurelio Bu- 
arque de Holanda. Diciondrio Aurelio eletronico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

140 SfiNECA. Consolagao a minha mae Helvia. Trad: Guilio Davide Leoni. In: EPICURO et al. 
Os pensadores. Sao Paulo: Editor Victor Civita, 1973, pp. 193-204.

141 Obra escrita no fim de sua vida, Cartas a Lucilio revela seu pensamento maduro, refle- 
tindo sobre as contradigoes da natureza humana. In:
http://www.orkut.com/ Community.aspx?cmm=l60539.
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Tu nao precisa mais lutar contra ti nem te censurar nem 
te atormentar. Estamos na etapa final: tem fe em ti 
mesmo e convence-te de que segues o bom caminho, 
sem te deixares desviar pelas inumeras pegadas dos vi- 
ajantes extraviados a direita ou a esquerda e dos quais 
alguns se desgarram nas proximidades da estrada142.

Essa ideia de ocio se faz presente tambem em Consolagao a 
minha mae Helvia. Em ambas, o ocio aparece como um instrumento 
do sabio. Embora seja malquisto na atualidade, em virtude do valor 
que nossa sociedade atribui a produgao, percebemos com uma lei- 
tura calma que o ocio, segundo a percepgao senequena, pode ser 
visto como um caminho da virtude143.

Ser ocioso, para Seneca, e dedicar-se aos estudos, ocupar a 
mente e abster-se, por vezes, de atividades fisicas; e ainda, movi- 
mentar o pensamento, questionar e aprender sobre a vida. A alma 
humana, de acordo com o estoicismo, e ativa, e o corpo, passivo. 
Nada mais eloquente que se exigir um trabalho com ideias, no qual 
se proponha a questionar, a sanar os vicios, a procurar virtudes e a 
alga-las144.

Muito interessante tambem e o posicionamento de Seneca 
quanto a si proprio, pois em momento algum se reconhece como 
sabio, figura por ele enaltecida por entender que, embora provido 
das mais variadas riquezas, sabe viver com simplicidade e virtude. 
Vale ressaltar que Seneca era um homem rico, possuidor de bens e 
vivia com conforto, mas ainda se dizia capaz de sacrificar seus bens 
se fosse necessario, pois era a virtude que lhe interessava. Os vicios 
esgotam a alma e o corpo. Quanto mais se tem, mas se deseja, ciclo 
que continua ate que ambas as partes se excluam ou se aniquilem: 
"entregam-se a afligao de uma vida que nao chega a ter expansdo, e, enfim,

142 Cf.: SENECA. Da tranquilidade da alma. Trad: Guilio Davide Leoni. In: EPICURO et al. 
Op., cit.

143 Idem. Ibidem, p. 212.

144 Idem. Ibidem, p. 217.
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a esta indiferenga de uma alma paralisada no meio da ruina de seus dese- 
jos"U5.

Assim, tem-se a ideia de que o ocio para Seneca e um ocio 
produtivo, no sentido de que deve ser usado para a realizagao de 
atividades beneficas a alma do individuo e a republica. Concepgao 
que se for levada para a atualidade, pode ser vista por muitos como 
uma "piada". Consideramos a filosofia de Seneca por si mesma 
simples, por sua mensagem clara e por seu ritmo envolvente, mas, 
ao tentar trazer para a contemporaneidade suas concepgoes, dialo- 
gando com alguns autores e com o proprio mundo em que vive- 
mos, podemos perceber que nao e tao simples assim.

Essas questoes renderam algumas obras como O ocio produti
vo e A economia do ocio, ambas de Domenico De Masi145 146. Na primeira 
obra, temos uma sensagao de como esse ocio produtivo pode se 
encaixar nas nossas vidas, em um mundo onde cada vez mais se 
trabalha e menos se vive; onde as relagoes humanas sao cada vez 
mais deterioradas, ao ponto de imaginarmos que num futuro nao 
tao distante, elas podem vir a se aniquilar. O homem passa a nao 
mais ter um tempo para si. Comparando com as condigoes de vida 
de algumas decadas atras, percebemos que as geragoes anteriores a 
nossa, tinham seu horario de trabalho regulamentado, e quando as 
pessoas chegavam em casa podiam jantar com a familia reunida e 
dormir suas oito horas diarias. Com o avango tecnologico fomos 
envolvidos em um clima de sofrimento, advindo com a exigencia, 
cada vez maior, do mercado de trabalho, a nossa geragao e as futu- 
ras sofrem cada vez mais com uma doenga da modernidade: o s- 
tress. Vivemos uma sociedade em que a otimizagao do tempo para 
a produgao estabelece o tom e o ritmo de vida.

145 SfiNECA. Da tranquilidade da alma. Op., cit., p. 217.

146 Soci61ogo italiano e professor universit&rio desde 1961; presidiu tanto a FacoM di 
Scienze della Comunicazione da Universidade La Sapienza de Roma, quanto a Associagao 
Italiana Formadora e di Instituto Nacional de Arquitetura e fundou a S3-Studium. In: 
http://pt. wikipedia.org/wiki/Domenico_De_Masi.
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Dormimos menos, trabalhamos mais. Consequentemente 
nos desgastamos mais. Com esta obra de De Masi, vemos o quanto 
e importante ter um tempo livre para atividades que tragam prazer. 
Ao falar do trabalho, ele comenta sobre os pontos positivos de uma 
empresa permitir que seu funcionario trabalhe em casa. Quanto a 
educagao, coloca que as escolas devem sair do metodo de formar 
um trabalhador num modelo industrial, sugerindo que deveriam 
enquadrar a educagao para o que chama de modelo espacial e vir
tual. Seguindo essa ordem, somente dedicando nosso tempo livre, 
que muitas vezes se confunde com o tempo de trabalho formal, a 
atividades que nos deem prazer, e que conseguiremos ser felizes. 
Ideia que aparece de forma proxima em Seneca, embora dita de 
outra forma e a partir de outros objetivos. Vemos assim, a impor- 
tancia de fazer atividades prazerosas, como seguir a nossa "voca- 
gao"147.

Podemos perceber mais claramente essas ideias nas proprias 
palavras de De Masi, ditas numa entrevista:

Pergunta: Na Widebiz, na Nova-e e na wwwWriters, 
empresas virtuais, o teletrabalho faz parte dos seus co- 
tidianos, onde se mistura prazer, estudo e trabalho, 
mas tambem se sente culpa pela liberdade, o que nos 
leva a trabalhar mais e, as vezes, nao sabemos se esta- 
mos trabalhando por culpa ou diversao. O aprendizado 
do ocio criativo passa por esta etapa em que nao perce- 
bemos que estamos transformando o paraiso num in
ferno?
Domenico De Masi: O ocio criativo e uma arte que se a- 
prende e se aperfeigoa com o tempo e com o exercicio. 
Existe uma alienagao por excesso de trabalho pos- 
industrial e de 6 cio criativo, assim como existia uma a- 
lienagao por excesso de exploragao pelo trabalho indus
trial. E necessario aprender que o trabalho nao e tudo 
na vida e que existem outros grandes valores: o estudo 
para produzir saber; a diversao para produzir alegria; o 
sexo para produzir prazer; a famllia para produzir so- 
lidariedade, etc.
(...)

147 Cf.: http://lauroprado.tripod.com/ezine/ed41.html.
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Pergunta: O senhor disse que gostaria de alimentar seus 
dias de 6cio criativo no Brasil. Como isto seria posslvel 
num pais que, apesar de sua danga, oralidade, alegria e 
sensualidade, 6 extremamente injusto socialmente? 
Domenico De Masi: Diz Oscar Niemeyer, isto e, o maior 
arquiteto vivo: "O que conta nao 6 a arquitetura mas os 
amigos, a vida e este mundo injusto que devemos mo- 
dificar". E diz tambem: "Se eu fosse um homem rico, 
me envergonharia". Se eu vivesse no Brasil, procuraria 
imitar Oscar Niemeyer.
Pergunta: A natureza das empresas hoje e bem diferente 
daquilo que o senhor imagina como sendo ideal. O se
nhor acredita que mudangas drdsticas precisariam ser 
feitas em todo o sistema produtivo para poder abragar 
uma nova forma de trabalho?
Domenico De Masi: Nao. Podem comegar tambem em 
empresas individuals. Quando uma empresa inaugura 
um modelo organizational baseado em minhas ideias, 
ganha muito mais e os seus trabalhadores sao muito 
mais felizes148 149.

Em relagao a obra A economia do dcio, vemos o mesmo emba- 
samento, pois nela De Masi tenta explicar como, somente depois da 
Gracia antiga, vemos que "sao o tempo lime e a capacidade de valoriza- 
lo que determinam o nosso destino nao so cultural como tambem economi- 
C0"149.

E justamente localizando esse dialogo entre passado e pre
sente, que De Masi ja realiza, ao buscar na Antiguidade respostas 
para explicar o que vive, que tentamos expor nossa linha de pen- 
samento. Atentemos para algumas palavras de Seneca, ao apontar 
o 6cio como ensinamento para o desprendimento das paixoes:

Tudo isto se agrava quando, superada uma tao odiosa 
angustia, nos refugiamos no dcio e nos estudos solita
ries, nos quais nao se sabera resignar uma alma apai- 
xonada da vida publica, e paciente de atividade, dota-

148 Cf.: http://www.mariopersona.com.br/domenico.html.

149Cf.:http://www.esextante.com.br/publique/cgi/public/cgilua.exe/web/ templates/ht 
m/principal/printerview.htm?editionsectionid=ll&infoid=150&user=reader&seEirch_by_ 
field=tax.
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da de uma necessidade natural de movimento e que 
nao encontra em si mesma quase nenhum consolo150.

Diz mais, se referindo a virtude:
(...) sua benfazeja influencia se exerce mesmo a distan- 
cia e sem que ela seja visivel. Que ela de expansao e se- 
ja livre em seus impulsos, ou que ela tenha dificuldade 
em se desfraldar e seja reduzida a recolher suas velas; 
que ela seja ociosa, muda, estreitamente aprisionada, 
ou que se abra com facilidade, em todas as situagoes 
possiveis ela e util151.

E e fazendo mengao a Seneca, um filosofo que nao se consi- 
derava sabio, que abandonou a vida publica e dedicou o resto de 
sua vida aos estudos, pois via os mesmos como uma fonte de cres- 
cimento intelectual e portador de uma sabedoria capaz de propor- 
cionar os melhores prazeres dentro de uma vida ociosa, que procu- 
ramos enfatizar o quanto seus dizeres nos foram fundamentais, nao 
apenas para a realizagao dessa pesquisa, mas, antes de tudo, pelos 
ensinamentos que levaremos para toda vida. Pois, Seneca diz: "o 
trabalho espanta os vicios que derivam do ocio" e "o ocio sem estudos e 
como a morte e a sepultura do homem vivo"152.

150 SENECA. Da tranquilidade da alma. Op., cit., p. 210.

151 Idem, ibidem, p. 212.

152 Idem, ibidem, p. 213.
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PARTE III



7 Polibio  e a H istOria PragmAtica : Uma Analise 

SOBRE A RELIGIAO, OS RlTUAIS E OS COSTUMES 

Romanos

Muriel Oliveira Diniz

Para que seja possivel desenvolvermos o tema que aqui a- 
presentamos, precisamos, de inicio, fazer algumas consideragoes 
acerca da vida, da obra, da concepgao de historia, do objeto de es- 
tudo e da demarcagao temporal da analise realizada por Polibio, 
historiador grego com quern dialogamos neste ensaio. Diante dessa 
premissa, tentaremos elencar uma sequencia logica para que essa 
compreensao seja alcangada.

Polibio foi um historiador e tambem um geografo grego que 
se tomou famoso por sua obra Historias que cobre a histdria do 
mundo Mediterraneo no periodo de 220 a.C. a 146 a.C. Nascido na 
cidade de Megalopolis, no Peloponeso, regiao da Grecia, entre os 
anos de 203 a.C. e 201 a.C., fazia parte da nobreza da sua cidade 
natal. Ingressou na atividade politica, devotando-se k defesa da 
independencia da Liga Aqueia. Chegou a ser eleito hiparco 
(comandante de cavalaria) do exercito federal da Liga, e 
encaminhava-se para uma brilhante carreira politica, que foi 
subitamente interrompida.

Aquando da Terceira Guerra da Macedonia (171 a.C.-168 
a.C.), que opos Roma a Perseu da Macedonia, Polibio liderou a 
defesa da neutralidade da Aqueia (Peloponeso). Contudo, nao 
conseguiu conquistar a confianga romana, o que derrotou as 
intengoes de neutralidade da Liga. Em consequencia, os romanos 
decidiram levar mil nobres da Aqueia como refens para Roma em 
167 a.C., forgando-os a permanecer no exilio durante 17 anos. Entre 
estes refens encontrava-se Polibio.

Como era costume em Roma, um nobre quando tornado 
como escravo ou refem, continua exercendo sua "fungao" social de 
origem. Nesse sentido, Polibio, como nobre que era, frequentou as
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altas esferas romanas, tornando-se Intimo da aristocracia senatorial 
e guerreira do imperio que, entao, se formava. Alem disso, nesse 
perlodo em que foi levado a Roma, presencia o apogeu do aparato 
politico-institucional desta sociedade, visto tratar-se da epoca em 
que a Republica era o regime em vigor.

Nos primeiros tempos da republica, so os membros das fa- 
mllias mais poderosas habilitavam-se a participar do governo da 
cidade. Seu poder era exercido pelo Senado, uma assembleia inte- 
grada pelos chefes das principais familias, que exerciam o cargo a 
titulo vitalicio. As tensoes entre patricios e plebeus fizeram com 
que estes ultimos recorressem, por duas vezes, a movimentos de 
secessao, mediante sua retirada para fora dos muros de Roma e a 
recusa em cumprir obrigagbes militares. Obrigado a aceitar suas 
condigSes, o Senado acabou por autorizar a criagao de assembleias 
para a Plebe. Por volta de 450 a.C., o direito consuetudinario roma- 
no foi codificado pelos Decenviros (magistrados especialmente de- 
signados para essa missao) e promulgada a Lei das Doze Tabuas, 
embriao do vasto corpo juridico que Roma legou ao mundo e que 
haveria de se constituir na base dos sistemas juridicos modernos.

A Roma monarquica havia integrado uma federagao de ci- 
dades latinas. Quando cairam os reis etruscos, as populagoes vizi- 
nhas deram infcio a um movimento para exigir maior autonomia, o 
que obrigou Roma a intensificar suas agbes militares ate reconstruir 
a antiga Liga Latina, dessa vez sob seu domfnio. Ao longo do sec.V 
Roma dominou diversos povos.

O expansionismo de Roma, ja convertida em grande poten- 
cia, volta-se para as ricas cidades gregas do sul da peninsula. A po- 
derosa Tarento caiu em suas maos em 271 a.C. e, logo, toda a pe
ninsula italica tornou-se romana. Roma submetia as cidades domi- 
nadas a regimes juridicos diversos. Basicamente, respeitou as insti- 
tuigoes governamentais de cada uma delas e executou uma habil 
polltica, concedendo, em alguns casos, a cidadania romana a seus 
habitantes, embora sem direitos politicos na "metropole". O resul- 
tado foi a conquista de um vasto territorio, em que Roma imprimiu 
uma ordem jurldica em carater uniformizado, investindo para a
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garantia de seu funcionamento para seu proprio bem. Isso permitiu 
o incremento das relagoes comerciais e a manutengao de um pode- 
roso exercito. Logo foram construidas as primeiras grandes vias de 
comunicagao terrestre e estabelecido o dominio marltimo da costa 
da peninsula. Cidadaos romanos estabeleceram colonias, primeiro 
no Lacio e, em seguida, no resto da peninsula italica, o que contri- 
buiu para a integragao do territorio. Em meados do seculo III, Ro
ma, senhora da peninsula it&lica, empreendeu a expansao que a 
tomaria dona do Mediterraneo. Para isso, era inevitavel o confron- 
to com um poderoso inimigo: Cartago. A Terceira Guerra Punica 
(149 a 146 a.C.), nome advindo da forma como os romanos chama- 
vam os cartagineses -  punicos -  terminou com a destruigao defini- 
tiva de Cartago e com a incorporagao a Roma dos restos de seu im- 
perio.

Ao mesmo tempo em que estabelecia seu dominio sobre o 
Mediterraneo ocidental, Roma empreendia a expansao pela zona 
oriental. A intervengao na Macedonia e na Grecia teve inicio na e- 
poca da segunda guerra punica, mas a Macedonia s6 se tornou 
provincia romana em 148 a.C. Dois anos mais tarde, a destruigao de 
Corinto punha fim as aspiragoes de independencia dos gregos.

Depois que Roma se tornou centro de um grande territorio, 
os habitantes da cidade, que nos primeiros tempos da republica 
constituiam um povo sdbrio, guerreiro e trabalhador, comegaram a 
desfrutar das imensas riquezas acumuladas. Desapareceu o servigo 
militar como direito e dever do cidadao. As legioes comegaram en- 
tao a ser formadas por mercen£rios procedentes de toda a ItAlia e, 
mais tarde, de todas as regioes dominadas, o que provocou uma 
grande mistura de etnias e costumes.

A Grecia foi saqueada e seus tesouros artisticos enviados a 
Roma. A aristocracia, comegando por algumas familias, como a dos 
Cipioes, se apropriou da cultura helenica, que foi protegida e imi- 
tada. Os prisioneiros de guerra constituiram um imenso exercito de 
escravos, cujo trabalho barato nas grandes propriedades e nas ma- 
nufaturas arruinou os camponeses e os artesaos livres da peninsula 
italica. O sistema economico, muito monetarizado, permitiu nota-
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vel acumulo de capital. Os grandes comerciantes e banqueiros ro- 
manos pertenciam em geral a classe dos cavaleiros (equites), inter- 
mediaria entre as grandes famllias que dividiam as cadeiras do Se- 
nado e as classes baixas. O povo romano foi, paulatinamente, as- 
sumindo urn cotidiano de ociosidade, vivendo miseravelmente das 
subvengoes e distribuigoes de alimentos, frequentava as termas e 
era entretido com jogos publicos. A propria Roma tornou-se uma 
grande cidade parasita, que importava grande quantidade de mer- 
cadorias de luxo e especiarias orientais: trigo da Sicilia e do norte 
da Africa, azeite da Espanha e escravos de todo o imenso territorio 
colonial. O velho sistema politico republicano, edificado por e para 
uma cidadania identificada com sua cidade, era cada vez menos 
capaz de funcionar numa sociedade enriquecida que perdera seus 
ideais. Teve inlcio assim um longo perlodo de instabilidade interna, 
que so cessou quando a velha republica romana se transformou em 
imperio153.

No entanto, o decllnio de Roma nao recebe a atengao de Po- 
llbio, pois seu interesse foi canalizado para a narrativa do perlodo 
em que essa vivia a hegemonia do regime republicano (220-168 
a.C.). Seu objetivo era explicar o fato que entao lhe apresentava, ao 
chegar a Roma na condigao de refem: como e por que em menos de 
cinquenta e tres anos o povo romano estendeu a sua dominagao a 
quase totalidade da terra habitada; logo, a todo o Mediterraneo154. 
Tendo em vista o esplendor do imperio, Pollbio visava a conhecer os 
motivos que lhe proporcionaram a conquista do mundo. Isso era o 
seu objeto de estudo principal, ou seja, saber quais as causas que fi- 
zeram com que Roma se tornasse o imperio soberano que entao era.

Com isso, tendo explicitado o contexto em que a analise de 
Pollbio foi desenvolvida, cabe nesse momento ressaltar o principal 
elemento que o historiador grego utiliza para alcangar os objetivos

153 Tomamos como base o site http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADbio para tra- 
tarmos de Pollbio e seu contexto.

154 POLIBIOS. Historia. Trad.: Mario da Gama Kury. Brasilia: UnB, 1996, livro I, cap. I, p.41.
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de sua escrita da historia: o pragmatismo155. A historia pragmatica 
polibiana, estrutura-se, conforme Francois Dosse, em tomo de tres 
objetivos: "explicar, expondo as causas e efeitos dos acontecimentos; jul- 
gar, considerando a justiga e a oportunidade das decisoes e dos altos ho- 
mens; advertir, mesclando o relato historico com preceitos"156.

Este ultimo refere-se a uma advertencia, nao no sentido de 
fazer com que a historia ajude os homens a evitar os erros dos seus 
antecessores e a ultrapassarem-nos com exito total. Polibio adverte 
seus leitores, na verdade, ao apresentar ensinamentos, encontrados 
nos "fatos verdadeiros" narrados, de como suportar os erros cora- 
josamente.

Procurando obter rigor na descrigao historica, entrevistou 
veteranos das guerras que descreveu, a fim de obter informagoes 
presenciais dos eventos mais recentes. Atraves da sua influencia 
politica em Roma, teve acesso privilegiado aos arquivos publicos, o 
que contribuiu para que pudesse examinar cuidadosamente as 
fontes documentais existentes.

Colocando-se de acordo com a tradigao grega de valorizar o 
testemunho contemporaneo e a Historia recente, Polibio narra pre- 
ferencialmente os acontecimentos da sua propria geragao e da ime- 
diatamente a ela anterior. E um dos primeiros historiadores a enca- 
rar a Historia como uma sequencia de causas e efeitos. A sua obra 
baseia-se numa cuidadosa analise critica das fontes existentes e da 
tradigao, descrevendo com vivacidade os acontecimentos e as mo- 
tivagoes e valores subjacentes. Ele tinha como objetivo uma visao 
global dos acontecimentos e nao uma simples cronologia de factos.

Da obra de Polibio, conhecemos apenas uma parte, pois dos 
seus quarenta capitulos, somente cinco chegaram completos ate a 
atualidade e o restante se constitui de capitulos fragmentados. Ela e 
considerada objetiva e fundada numa solida analise das fontes, o 
que coloca Polibio em pe de igualdade com Tucidides em termos 
de "cientificidade" na analise historica. Considerado pela critica

155Doutrina filos6fica que se baseia na verdade do valor pratico.

156 DOSSE, Francois. A imputagao causal. In: A histdria. Bauru-SP: EDUSC, 2003, pp. 48-49.
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como tendo um estilo prolixo, pode ter repousado nisso o prejuizo 
na preservagao de sua obra. As suas descrigdes dos acontecimentos 
nem sempre e neutra, sendo claro o seu esforgo no sentido de 
justificar as suas agoes e as dos que lhe estavam mais proximos, por 
vezes em detrimento de outros. Sua hostilidade em relagao aos 
inimigos gregos da Liga Aqueia, como a Liga Etolia e o tirano 
"populista" de Esparta, Nabis, e notoria. Por outro lado, a obra foi 
escrita com o objetivo de explicar aos gregos as razoes da ascensao 
de Roma, pois Polibio procura convence-los da inevitabilidade da 
aceitagao do dominio romano, chegando a apresentar, em algumas 
passagens, um excessivo tom apologetico.

Mas, o que para Polibio foi a causa da ascensao romana? A 
resposta? suas instituigoes politicas e religiosas, associadas ao res- 
peito a tradigao.

Vale ressaltar, antes de partir diretamente para a analise da 
forma como Polibio constroi sua compreensao das instituigoes ro- 
manas, alguns aspectos que consideramos relevantes para se com- 
preender o pensamento polibiano, quais sejam: as nogoes de virtude 
e fortuna e o rigor universal das leis da natureza ou das leis naturais 
da sociedade.

Em se tratando da virtude, Polibio impressionado com o exito 
romano, considera que Roma somente chegou a tal lugar de presti- 
gio socio-politico por ser um imperio dotado de qualidades que, 
para o historiador, estavam presentes em suas instituigoes.

As virtudes podem ser designadas como publicas ou priva- 
das. Estas eram as qualidades de vida a que todos os cidadaos e, 
idealmente, todos os outros tambem, deveriam aspirar. Elas sao o 
coragao da vida romana, a maneira de ser romana, e, conforme a- 
credita-se, foram elas que deram a Republica romana a forga mo-ral 
necessaria para conquistar e civilizar o mundo. A titulo de ilus- 
tragao, temos, a dignitas (dignidade): um senso de autoestima, orgu- 
lho proprio; a honestas: (respeito): a imagem que se apresenta como 
um membro respeitavel de uma sociedade; pietas (submissao): mais 
que a piedade religiosa, era um respeito pela ordem natural social, 
politica e religiosa, incluindo as ideias de patriotismo e devogao,
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dentre outras. Ja as virtudes publicas deveriam ser compartilhadas 
por toda a sociedade, como por exemplos a aequitas (igualdade): 
justiga e igualdade tanto dentro do governo como entre as pessoas; 
a concordia (concordia): harmonia entre o povo romano e tambem 
entre Roma e as outras nagbes; a ops (riqueza): reconhecimento da 
prosperidade do mundo romano; a libertas (liberdade): uma virtude 
aspirada por todas as culturas.

Referente a ideia defortuna, Polibio afirma ser esta a respon- 
savel pela dominagao do curso dos acontecimentos historicos, visto 
que os sentimentos subjetivos dos protagonistas e os fatos objetivos 
sao por ela determinados. Fazendo uma relagao com a deusa 
romana da sorte (boa ou ma) e da esperanga, a For tuna, os cidadaos 
sentiam-se afortunados espiritualmente, fato este que guiava o 
curso dos acontecimentos do povo.

No que concerne as leis da natureza ou leis naturais da socieda
de, o historiador faz uma ressalva de que tudo segue seu rigor uni
versal, no sentido de que tudo a ela obedece. Em virtude da agao 
dessa lei, os imperios, as instituigoes, as constituigoes politicas estao 
fadadas a tres fases: crescimento, apogeu e decadencia. Assim, tudo 
estava predestinado a ser superado, pois, para Polibio, ate mesmo 
Roma iria passar pelo estagio de declinio.

Nesse sentido, fazendo uma ponte com o aspecto anterior, 
Polibio "acreditava que o movimento da histdria estava submetido a fata- 
lidade de um processo ciclico"157. Essa nogao se aproxima das narrati- 
vas de Homero e Herodoto, ja que esses apresentam elementos li- 
gados a ideia do eterno retorno.

Nessa perspectiva, o historiador formula a teoria dos "ciclos 
constitucionais" e, utilizando-se do esquema aristotelico da distin- 
gao dos tres regimes primarios e suas formas secundarias -  a reale- 
za que se degrada em tirania, a aristocracia em oligarquia e a de-

157 DUJOVNE, Le6n. El pensamiento historico en la antiguedad grecorromana. In: La filosofia 
de la historia en la Antiguedad y en la Edad Media. Buenos Aires -  Argentina: Galatea -  
Nueva Vision, 1958, p. 14.
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mocracia em oclocracia158 -  ele constata a transitoriedade dessas 
constituigoes, seus iminentes ciclos.

Sabendo disso, Polibio defende a ideia de que a hegemonia 
romana se deu por ter adotado uma constituigao de carater misto, a 
chamada tripoliteia, doutrina que Dicearco de Messina aplicara em 
Esparta. Ela consiste em combinar a monarquia, a aristocracia e a 
democracia numa mesma forma de governo. Desse modo, o poder 
dos consules estaria ligado a monarquia; o do senado a aristocracia; 
por fim, o poder do povo, se associaria a democracia.

Assim, o processo legislative ordinario era de iniciativa dos 
consules, que redigiam o projeto. Este passava em seguida ao exa- 
me do Senado, que o aprovava com ou sem emendas, para ser fi- 
nalmente submetido a votagao do povo, reunido nos comicios159. 
Nem os consules tampouco os tribunos, segundo Polibio, exerciam 
isoladamente as suas fungdes, pois eram sempre nomeadas duas 
pessoas para o mesmo cargo. Se um desses altos funcionarios nao 
concordasse com um ato praticado pelo outro, podia veta-lo. O 
mesmo poder de veto foi atribuido aos tribunos da plebe em rela- 
gao &s decisoes tomadas pelos consules. Em suma, Polibio sustenta 
que a degeneragao de cada uma dessas partes que governava Ro
ma, seria contrabalangada pela presenga do outro.

Alem de justificar o sucesso, tanto das conquistas, quanto do 
poder politico romano a partir de sua constituigao, Polibio defende 
que uma sociedade para possuir autoridade e conseguir sobrepujar 
as demais, deveria estar arraigada nos costumes e tradigoes. Nesse 
sentido, esses dois fundamentos tambem determinavam se um po
vo iria ser dominador ou dominado. Conforme as palavras do pr6- 
prio Polibio:

Assim, quando observamos que os costumes e as leis 
de um povo sao bons nao hesitamos em afirmar que os 
cidadaos e seu governo sao igualmente bons, e quando

158 Sobre este aspecto ver: POLlBIOS. Op., cit., livro VI, cap. 9.

159 Sobre as in stitu tes romanas ver GRIMAL, Pierre. Da republica ao imperio. In: A civili- 
za?ao romana. Trad.: Isabel St. Aubyn Lisboa: Edigoes 70,1993.
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notamos que os homens sao gananciosos em  sua vida 
privada e injustos na vida publica, estamos manifesta- 
mente capacitados a dizer que suas leis, seus costumes 
em particular e seu governo com o um  todo sao 
m aus160.

A religiao era, aos olhos de Polibio, uma das razoes da supe- 
rioridade da republica romana e de sua estabilidade, visto que o 
uso das superstigoes, aspecto por ele designado como um defeito 
reprovavel por nao admitir a intervengao dos deuses na historia, 
era utilizada para conter a massa popular. Para Polibio, "por temores 
invisiveis e por criagoes semelhantes a imaginagdo"161, era que os esta- 
distas romanos legitimavam o sistema como um todo. A religiao, 
segundo ele, nao era o aspecto decisivo, ou sequer suficiente, mas 
tinha uma grande relevancia para a manutengao do imperio roma- 
no em face de sua efic&cia, fundada no temor. Com isso, a religiao e 
vista por Polibio como o "sustentaculo da coesao de Roma"162, tendo 
por fungao assegurar a multidao romana, sempre inconstante e 
cheia de desejos contrarios a lei, de paixoes desenfreadas e de im- 
pulsos violentos, certa estabilidade social.

Os rituais e costumes da tradigao romana eram tambem de 
suma importancia para o engrandecimento da sociedade. A home- 
nagem prestada ao corpo de um homem ilustre, seja pela fatalidade 
da guerra Ou pelo prestigio moral, e um bom exemplo para mostrar 
como os rituais e costumes incentivavam o sentimento de superio- 
ridade e estimulavam o jovem aspirante a fama e a excelencia a lu- 
tar pela sua p^tria ou seguir as leis morais e politicas romanas.

A virtude e a honestidade, como ja abordamos, tambem e- 
ram fatores essenciais na sociedade; fatores que eram fomentados 
pelos estadistas, segundo Polibio, para que os cidadaos agissem em 
prol de Roma a partir dos mesmos. Dai porque sua transgressao era 
abominada e podia se tornar um caso de morte. Dai tambem por-

160 POLIBIOS. Op., cit., livro VI, cap. 56, p. 347.

161 Idem, ibidem.

162 Idem, ibidem, p. 346.
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que se observa o encorajamento "(...) e emulagao para a pratica de fei- 
tos nobilitantes insufladas nos jovens romanos por suas constituigdes''163.

Outro fator que permite que conhegamos mais os costumes 
romanos e a concomitancia da conquista de cidades inteiras - pi- 
lhagem em alguns casos -  e a concessao a um e outro individuo de 
certos privilegios. Polibio foi um desses privilegiados, que apesar 
de ser um refem romano, pode continuar como o aristocrata que 
era. Esse costume mostra a estrategia de Roma para com os estran- 
geiros fixados em seu territorio, para que se sentissem cidadaos 
romanos sem, no entanto, exercer a politica na cidade e sem contra 
ela tramar. Com isso, a relagao do historiador com Roma ajuda na 
compreensao das demais relates estabelecidas entre esta e os po- 
vos conquistados.

Deste modo, a partir dessas observagoes, constatamos que 
apesar do historiador grego ter sido subjugado a Roma ao se tornar 
dessa refem, torna-se grande admirador do imperio romano e ar- 
dente defensor de seus valores. Alem do mais, Polibio foi um nota- 
vel historiador, no sentido de que fez um trabalho exemplar, inedi- 
to, que deu bases para um novo olhar historiografico/critico. Ele 
buscou nao somente narrar os fatos, mas tambem conhecer as cau- 
sas dos acontecimentos. Sua contribuigao para o genero da historia 
e tao perceptivel, que sua concepgao de historia influenciou escrito- 
res posteriores, ,a exemplo de Cicero, Tito Livio, Montesquieu, den- 
tre outros. Por fim, sua obra possibilita que acessemos experiencias 
vividas por ele e pelos povos do mediterraneo a epoca romana.

163 POLIBIOS. Op., cit., livro VI, cap. 56, p. 346.
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8 Da Guerra C ivil A “Pax Romana”: U ma AnAlise 

Da Gens Julio -ClAudia

Andrey Willy Carvalho

Chegamos, enfim, a este grande imperio, que absorveu 
todos os imperios do universo, do qual sairam  os maio- 
res reinos por n6s habitados, cujas leis ainda hoje res- 
peitamos e que devemos, por conseguinte, conhecer 
melhor do que todos os outros imperios. Compreendeis 
bem, Monseigneur, que me refiro ao Imperio Rom a
no164.

Do calendario, dos algarismos, das leis do direito a Igreja Ca- 
tolica Apostolica, dentre outros elementos, Roma, em sua magnitu
de historica, deu forma a muito do que conhecemos e utilizamos 
hoje. Sua historia e marcada por altos e baixos, por guerras internas 
e periodos de treguas, por fundagoes e ordens e, sobretudo, por um 
exemplo de crescimento e soberania jamais visto. Uma sorte que fez 
com que este Estado se tornasse um dos mais ricos e onipotentes do 
mundo.

A historia das guerras em Roma e bastante vasta. Como e- 
xemplo disto, temos o assunto que selecionamos para estudar nes- 
te artigo: a guerra civil, iniciada no periodo dos confrontos entre 
Sila165 e Julio Cesar166, culminando com a ascensao de Augusto167

164 BOSSUET. Discurso sobre a historia universal. Apud AYMARD, Andre; AUBOYER, Jean- 
nine. Roma e seu imperio: as civilizagoes da unidade romana (tomo II). In. Historia Geral 
das Civilizagoes. Trad. Pedro Moacyr Campos. Sao Paulo -  Rio de Janeiro: DIFEL, 1976.

165 Militar e politico romano. Iniciou amplo programa de reformas para preservar os prin- 
clpios tradicionais da republica. Cf.: ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicagoes 

Ltda.

166 Militar e estadista romano. Personalidade celebre do imperio. Seu nome, slmbolo de 
poder e prestlgio, tomou-se tltulo honorifico dos sucessores. Cf.: Idem, ibidem.

167 Primeiro imperador romano. Concentrou todo o poder em suas maos sem revogar as 
leis republicanas. Cf.: Idem, ibidem.
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ao poder, principe que estabeleceu seu imperio, proporcionando 
um periodo de "Paz" que durou ate fins do sec. II da era crista.

Cesar, filho de Caio Julio Cesar e sobrinho de Caio Mario168, 
era descendente de uma antiga familia patricia, a gens Julia; defen- 
dia o partido popular, do qual fazia parte, que se opunha ao parti- 
do aristocratico. Por isso, desde muito jovem, foi cagado pelo dita- 
dor Sila, que manifestou um desejo absoluto por destrul-lo. Tentou 
primeiro humilha-lo fazendo com que repudiasse sua esposa, Cor
nelia, filha de Cina169. Alem disso, armou para que nao tomasse 
posse do cargo flamen Dialis170, ate que se resolveu por mandar ma- 
ta-lo. Suetonio171 narra que Cesar era obrigado a mudar de escon- 
derijo a cada noite, so nao sendo capturado porque corrompia com 
dinheiro seus perseguidores e porque contava com a ajuda das Ves- 
tais172. Dessa forma, Sila ficou sem possibilidades de contar com 
muitos aliados, pois, varios dos que estavam em seu convivio dire- 
to, ja nao eram a favor da ideia de eliminar Cesar. Em sua ira, disse 
a eles "que se considerassem vencedores e ficassem com ele, mas uma coi- 
sa deviam saber: a pessoa que com tanta insistencia desejavam poupar, um 
dia seria a ruina do partido aristocratico (optimatium partibus) que juntos

168 Militar e politico latino. Sete vezes consul, responsavel pela reforma da estrutura mili- 
tar do exercito romano. Cf.: Idem, ibidem.

169 Llder do partido popular, tambem perseguido por Sila, foi derrotado. Cf.: Idem, ibi
dem.

170 Cargo destinado a Cesar por Cina e Caio Mario. Cf.: Idem, ibidem.

171 Historiador romano. Sua obra contribuiu decisivamente para a construpao da imagem 
de corrupgao e decadencia da Roma imperial. Cf.: ©Encyclopaedia Britannica do Brasil 
Publicagoes Ltda.

172 Eram sacerdotisas de Vesta, deusa a quern, na mitologia romana antiga, eram ofereci- 
dos cultos para que ela mantivesse aceso constantemente o fogo ja que este era muito 
diflcil de ser feito na Antiguidade. Nos lares romanos, era comum a figura da deusa por 
tr&s de tochas que eram sempre mantidas acesas. As Vestais deviam ser filhas de pais 
livres e respeitaveis, tambem deveriam ser virgens e nao ter defeito flsico nem mental. 
Alem de zelar pelo fogo, elas deveriam preparar os alimentos sagrados e cuidar da limpe- 
za e dos objetos do santuario. Cf.: ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicagoes Ltda.
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tinham defendido, pois em Cesar se encontravam muitos Marios"173. Con- 
tudo, e Cesar sabia disso, havia ainda alguns fieis a Sila que pode- 
riam cumprir sua ordem; assim, ele resolveu ir embora de Roma 
por um tempo. Com a ajuda de Marcos Minucio Termo, foi para a 
Asia em 81 a.C. onde se aliou a Nicomedes, rei da Bitinia, e juntos 
conquistaram a Galia.

Tres anos depois, em 78 a.C., Sila morreu e Cesar decidiu 
voltar para Roma. Experiente, "calejado" e maduro politicamente, 
analisou as propostas feitas por Marcos Emilio Lepido, eleito c6n- 
sul nesse ano e contrario ao sistema ditado por Sila, e as recusou 
porque conhecia o carater dubio do consul. Alguns anos mais tar- 
de, a partir do apoio que deferiu ao partido popular, Cesar passou 
a "atacar os senadores que se haviam alinhado com Sila"174, postura que 
levou o Senado e Pompeu a se voltaram contra ele. Cesar, entao, 
partiu em viagem mais uma vez e foi para Rodes, onde estudou 
oratoria com o sabio Apolonio Molon.

Em 72 a.C., conseguiu seu primeiro sucesso eleitoral, sendo 
escolhido para o tribunato militar do ano seguinte. Em 69, foi eleito 
questor; em 62, foi pretor e, em 59, ascendeu ao consulado. Quando 
Pompeu foi nomeado consul, em 52, a oligarquia o estimulou a ata
car Cesar; o Senado, de forma semelhante, tentou reduzir o seu po- 
der. Cesar novamente mudou-se, dessa vez para a Galia Cisalpina, 
territdrio romano administrado pelo Senado, em meados do inver- 
no de 50-49 a.C. A frente de legibes, rompeu com o governo legal175 176 
e avangou para o Sul, cruzando o rio Rubicao. Alea jacta est (a sorte 
esta langada)175; com essa frase, dita pelo proprio Cesar, estava ini- 
ciada a Guerra Civil.

Caracteres pessoais foram postos em piano neste cenario, 
com Cesar e Pompeu, de inicio, e, depois, com Antonio e Otaviano.

173 SUETONIO. Apud. CANFORA, Luciano. Julio Cesar: o ditador democrdtico. Sao Paulo: 
Esta?ao Liberdade, 2002, p 32.

174 Cf.: ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicagoes Ltda.

175 AYMARD, Andre; AUBOYER, Jeannine. Op., cit., p. 9.

176 Cf.: ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicagoes Ltda.
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Roma passou a ter tantas provincias aderidas que, para mante-las, 
suas forgas se tornaram pequenas e insuficientes. Seu regime ex- 
pansionista estava se tornando insuportavel e, contudo, nao queria 
interromper o processo de dominagao de suas terras conquistadas. 
Tudo isso demandava rigorosa disposigao de forga militar para re- 
frear os povos dominados, diminuindo as possibilidades de uma 
revolta que era sempre iminente, embora, para certa tranquilidade 
de Roma, nao havia em suas fronteiras forgas suficientemente ca- 
pazes de tirarem proveito de sua debilidade.

Por outro lado, o perigo de uma conjuragao militar era tam- 
bem ativo, uma vez que atigava as guerras intestinas177. Assim, os 
exercitos compostos por soldados profissionais, acabavam sendo 
levados pelos objetivos convenientes de seus comandantes, o que 
terminava generalizando a anarquia. Dessa forma, presa em sua 
inflexivel concepgao, a ordem governamental romana foi responsa- 
vel por causar o seu declinio proprio. Manter reunidos os povos e 
os territories tornava-se uma ma ideia, uma decisao inapropriada e 
que, portanto, traria poder para alguns e ruina para Roma.

As per das humanas e mater iais for am catastroficas, princi- 
palmente depois da morte de Cesar, emboscado por alguns partici
p ates do partido dos optimus, entre eles, Marco Junio Bruto178; to- 
dos eles se aproveitaram da decisao incoerente de Cesar de dispen- 
sar sua guarda pessoal179. Isto fez com que os efeitos das guerras 
civis se alastrassem para o resto do mundo romano: a Italia, a Sici
lia e o Oriente.

A violencia destruidora assumiu ai todas as formas: as 
p ro scrib es sistematicas, com  confiscos dos bens e pa- 
gamento de uma recompensa a quern entregasse a ca- 
bega de um  proscrito; as brutalidades dos soldados; a 
pilhagem de cidades tom adas de assalto; a chacina ou a 
venda de seus habitantes como escravos; a desordem

yn AYMARD, Andre; AUBOYER, Jeannine. Op., cit., p. 14.

178 Politico Romano. Participou da conspira^ao que culminou no assassinato de Julio Ce
sar. Cf.: ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicagoes Ltda.

179 CANFORA, Luciano. Op., cit., p. 37.
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interna deixando o cam po livre aos piratas, aos bandi- 
dos e aos escravos fugitivos, quando estes nao eram  
engajados, como o foram por Sexto Pom peu; as expro
p r i a te s  para dotar os veteranos com  lotes de terra; os 
recrutamentos de homens, regulares ou nao; as contri- 
buigoes, indenizagbes e multas infligidas &s coletivida- 
des; a penhora do dinheiro em  caixa e dos tesouros; os 
emprestimos forgados e os impostos arbitr&rios; as re- 
quisigbes de todas as especies etc180.

De inicio, as guerras tomavam o cenario do Ocidente, porem 
foi no Oriente que se travaram as maiores batalhas, a exemplo da 
vitoria de Cesar quando destruiu o exercito de Pompeu. O Oriente 
se tornou um parque belico, cheio de riquezas e proplcio a esconde- 
rijos. Nao foi por outro motivo que Pompeu e os republicanos, acu- 
sados de matar Cesar, fugiram para la a fim de reagruparem for gas. 
Dessa forma, ao fim desse periodo de guerras e massacres, o que 
tlnhamos era uma Roma desestruturada, abalada economica, politi- 
ca e militarmente; uma Roma desejosa de um novo tempo, de um 
desenvolvimento, de um ressurgimento. Vem a tona, entao, a figu- 
ra de um homem destemido e que tentou satisfazer o desejo que 
fervia o coragao de Roma: a paz.

Caio Octavio, filho de Gaio Octavio, rei da Macedonia e ca- 
sado com uma sobrinha de C6sar, foi adotado por Julio Cesar pou- 
co tempo depois da morte de seu pai, em 58 a.C. Essa adogao foi 
seu passo inicial para a gloria que teria em Roma. Durante longos 
anos, Octaviano seguiu Cesar em viagens e expedigoes, como du
rante a Guerra da Espanha e na investida de Cesar quando da tra- 
vessia do rio Rubicao. Aprendeu a lidar com os fatos politicos, de- 
monstrando gostar, cada vez mais, das questoes militares e, assim, 
preparando seu espirito para os acontecimentos futuros. Apos os 
idos de Margo, Octaviano estava no Epiro encarregado por Julio 
Cesar para preparar uma expedigao que seria feita em ataque aos 
partos. Ao receber a noticia de que seu pai adotivo havia sido as- 
sassinado, voltou rapidamente a Roma. Nao so reivindicou a he-

18° AYMARD, Andre; AUBOYER, Jeannine. Op., cit., p. 13.
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ranga do ditador, como assumiu a responsabilidade de vingar-se 
daqueles que tinham assassinado seu pai.

Eternizou momentos, a exemplo de quando exibiu solene- 
mente, durante a celebragao dos Jogos de Ceres, o assento dourado 
que havia sido devotado a Cesar pelo Senado181, caindo nas gragas 
do povo quando se proclamou "filho do deus Cesar". Continuou 
entao a tirar proveito de cultos feitos a Cesar, ja que agora ele era o 
mais proximo descendente do endeusado ditador. Era o filho que 
traria a honra de volta a Roma e que vingaria a morte do pai de 
todos os romanos. Para tanto, nao descansou.

Octaviano, entao, tentou reunir tropas militares com os vete- 
ranos de Cesar para invadir a Galia Cisalpina, retirando Decimo 
Bruto, um dos assassinos de seu pai adotivo, do poder que exercia. 
No entanto, no mesmo periodo, Antonio tambem ja reunia no Sul 
da Italia algumas legioes para esse fim. Aconteceu que os soldados 
de ambos os lados recuaram e nao quiseram combater com seus 
chefes. Como resultado, Decimo Bruto fugiu. Mas Antonio conti
nuou cagando-o e o cercou em Modena. O Senado reconheceu o 
exercito de Octaviano e mandou uma embaixada para obrigar An
tonio a baixar as armas e subjugar-se a autoridade do Estado. Apos 
algumas brigas travadas, as tropas do Senado sobressairam e An
tonio foi obrigado a deixar Modena, refugiando-se na Narbonense. 
Foram enviados para resolver essa questao tres generais, dos quais 
apenas Octaviano resistiu e ficou de pe como unico representante 
da Italia.

Tempos depois, Octaviano decidiu ir a frente de suas tropas, 
marchando sobre Roma, a fim de reivindicar o titulo de consul. 
Mas seu pedido lhe foi negado pelo Senado por causa da sua pouca 
idade. No entanto, alem das tres legides que o Senado colocou con
tra Octaviano, e que passaram a segui-lo, o povo romano, assim 
como os soldados, era fiel a Cesar e, por isso, quis, de forma una-

181 GRIMAL Pierre. O seculo de Augusto. Trad. Rui Miguel Oliveira Duarte. Lisboa: Edi^oes 
70,1992, p. 111.
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nime182, levar o filho adotivo do ditador ao poder mais elevado. 
Atraves de um golpe de Estado, Octaviano consegue sua posigao.

Dai, agora como consul, sua primeira investida foi condenar, 
legalmente, os assassinos de seu pai. Segundo Pierre Grimal, "cento 
e trinta senadores foram escritos nas listas fatais para serem executa- 
dos"183. Pouco tempo depois foi para o Norte, em Bolonha, onde 
acertou com Antonio e Lepido, a formagao do Segundo Triunvira- 
to. Este novo "mandato" acaba logo ap6s mais uma guerra civil 
entre republicanos orientais das provincias e cesaristas; logo, entre 
grandes nomes da Italia e "senhores" de todo o Ocidente. Numa 
batalha em Filipos, Macedonia, quando Cassio, desesperado ao 
pensar que ja estava tudo perdido e que nao teria mais para onde 
fugir, tirou a propria vida e Bruto, que ainda tentou mais uma in
vestida, fracassou e se matou. A aristocracia romana estava quase 
que inteiramente aniquilada e Roma tambem compartilhava da 
mesma sorte. As provincias necessitavam de governos restaurado- 
res, pois a propria Roma, e principalmente ela, carecia de "reme- 
dio". Um novo tempo, de transformagao e reedificagao, se tornava 
necessario, para que fosse possivel se restabelecer a "capital do 
mundo". Reformas, nova ordem, estabelecimento e cumprimento 
de metas, crescimento economico e uma politica prospera. Eram 
esses os desejos de toda a populagao que constituiam do Oriente ao 
Ocidente do imenso imperio romano. Esse tambem era o desejo de 
um homem: Octaviano.

Comegava, entao, um periodo de paz e prosperidade para 
Roma, a Pax Romana. Octaviano, ja consul, assumiu o poder absolu
te em 31 a.C. e intitulou-se Imperador e Augustus (divino, consa- 
grado), pois acreditava que tinha sido escolhido pelos deuses e que 
estes o teriam creditado o dever de trazer Roma de volta ao apo- 
geu. Era consciente tambem de suas capacidades. Nasceu em fami- 
lia rica, recebeu boa educagao e teve como mentor aquele que foi 
tido por um deus pelos romanos e que lhe adotou como filho, Julio

182 GRIMAL, Pierre. Op., cit., p. 25.

183 Idem, ibidem, p. 93.
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Cesar. Foi a partir do convivio com Cesar que Augusto "acordou" 
para as questoes romanas e decidiu, apos o assassinato do ditador, 
assumir a frente e conquistar Roma e os romanos. Fez isso com 
muita cautela e genialidade. Primeiro, aparecendo como herdeiro 
do tirano, "acariciando" a populagao com homenagens e cultos a 
Cesar depois de sua morte. Mostrava-se objetivado a se vingar dos 
assassinos, a honrar a memoria do pai e a concluir seu proposito: 
tornar Roma mais poderosa e mais numerosa.

Uma das primeiras medidas adotadas por Augusto foi jus- 
tamente o consentimento do direito a cidadania e seus mais altos 
privilegios a todos os romanos e aderidos a Roma. Outra medida a 
que logo deu inicio foi a anexagao do Egito fazendo com que se 
tornasse "um territorio diretamente ligado ao dormnio imperial e gover- 
nado por 'prefeito'  que era o representante pessoal do principe"184.

Assim caminhando, dotando Roma de esperangas de pros- 
peridade, Augusto continuou a fazer anexagoes, a acordar tratados, 
a manter o povo ocupado enquanto fazia seus pianos darem certo. 
Batalhas e perigos de invasoes ainda eram presentes. No entanto, 
apos a conquista da Dalmacia percebe-se um novo periodo; um 
periodo em que o exercito se desenvolve, torna-se bem equipado e 
bem utilizado, pois nao tinha descanso, principalmente nas frontei- 
ras do Imperio. E a "Paz Armada" que se desenrola em paralelo ao 
crescimento do Imperio Romano.

O principado instituido por Augusto como sua forma de go- 
verno, administrou, como nunca antes, as questoes romanas. Sua 
base de sustentagao era constituida, segundo Paul Petit185, pelo im~ 
perium, com o qual administrou as provincias fronteirigas ou ainda 
nao pacificadas totalmente, conservando o comando do exercito; 
pelo tribunicia potestas (poder tribunicio), que lhe confere o direito 
de convocar as Assembleias e o Senado; por ultimo, pela dignidade 
de pontifex maximus, que assegurava aos romanos uma paz e confi- 
abilidade no que ele fazia. Desse ultimo titulo, ele muito se benefi-

184 GRIMAL, Pierre. Op., cit., 93.

185 PAUL, Petit. A paz Romana. Sao Paulo: Pioneira, 1989, p. 116.
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ciou, pois acreditando que seu Imperio resultava da vontade dos 
deuses, persuadiu disso a populagao, que, sem demora, o aceitou e 
o aclamou, afinal, ele era filho de um deus (Cesar).

Numa comparagao com o Imperio, a ordem administrativa 
de Roma durante a Republica era diminuta, quase inexistente. Au- 
gusto criou varias e grandes prefeituras em Roma, delegando os 
cargos medios e inferiores aos seus parentes e a escravos libertos, 
pessoas de sua confianga. Dessa forma, tinha total controle sobre 
todas as questoes governamentais e fez com que seu Imperio per- 
manecesse numa paz e uniao sem precedentes. Assim, o princeps 
"Augusto, na continuagao da politica de Cesar, esforgou-se por transfor- 
mar esse sistema de administragao, que nao passava afinal de uma explo- 
ragdo das populagoes conquistadas"186.

Durante seu governo, efetivamente de 27 a.C a 14 d.C., Oc- 
taviano Augusto tentou fazer com que a "paz" predominasse em 
todos os setores. Financeiramente, organizou e investiu no comer- 
cio, multiplicando os lucros e absorvendo finangas abundantes. 
Investiu macigamente nas artes, construindo grandes monumentos, 
como, por exemplo, uma estatua de Cesar que foi posta no lugar 
onde o ditador foi enterrado. Foi auxiliado por Mecenas, que aglu- 
tinou em torno do principe alguns escritores, a exemplo do histori- 
ador Tito Livio e dos poetas Horacio e Virgilio.

Segundo Pierre Grimal, uma das estrategias feitas por Au
gusto foi a criagao de um circulo de literatas que promoviam a pro
paganda dos intentos do princeps, defendendo suas ideias, pianos 
de reforma e propostas de restauragoes. " Poetas como Virgilio, Hora
tio e Propercio, justificaram, com suas obras, "a missao divina" de Augus
to, erguendo-o como o "Salvador" da Roma abatida. A ideia, conforme 
Grimal, era construir uma imagem positiva para a cidade, a partir do dis- 
curso dos literatas"187. Ao encomendar a Virgilio a obra Eneida, que

186 GRIMAL, Pierre. Op. cit., p. 61.

CORD AO, Michelly P. S.; LIMA, Marinalva Vilar de. Olhares sobre a historiografia latina: 
um dialogo com Tito Livio. ARAUJO, Orlando Luiz; LIMA, Marinalva Vilar de. Ensaios em 
estudos classicos. Campina Grande: Ed. UFCG, 2006, p. 176.
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narra a saga de Eneas, escolhido pelos deuses para refundar Troia 
na regiao do Lacio, Augusto pretendia utiliza-la para que todos 
conhecessem sua importancia. Isso porque, Virgllio procura associ- 
a-lo a Eneas, figura divina, cujo destino era refundar Troia. De for
ma semelhante, Augusto se colocava como o refundador de Roma. 
Dai a relevancia da epopeia para o projeto politico do princeps.

Por todas essas investidas e por todo esse esplendor com que 
dirigiu Roma, dando a ela uma "nova vida"; pelos acordos feitos 
em horas mais que oportunas; por ter feito do periodo em que este- 
ve no poder um tempo de vitorias e conquistas, nunca antes vistas 
em nenhum outro lugar; por ter unificado nao so os extremos Ori- 
ente e Ocidente, mas os coragoes do povo romano fazendo com que 
acreditassem que algo melhor poderia ser desfrutado. Por tudo is
so, e que esse tempo de gloria passou a ser chamado pela propria 
historiografia de "Paz Romana".
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9 A VlSAO DO FEMININO EM OVIDIO

Harriet Karolina Galdino dos Santos

Ovidio, em suas obras, desmistifica a posigao da mulher en- 
quanto ser introduzido na sociedade; um ser que a essa seria su- 
bordinado e que possuiria um teor apenas ilustrativo para seus 
homens e para suas conveniencias politico-economicas. O autor da 
a mulher um tom de altivez, de vez e voz e, assim, apresenta mu- 
lheres de pulso, donas das suas vontades, prazeres e pensamentos. 
A quebra desse pensamento retrogrado acerca da mulher e a prin
cipal base descrita e inflamada pelo autor que a coloca enquanto ser 
social e humano.

Ovidio acreditava numa igualdade entre homens e mulhe
res, com a qual as mesmas pudessem nao mais ser marginalizadas e 
acuadas por um regime dito opressor. Augusto e o princeps romano 
da epoca em que o poeta escreve sua obra; foi por ele que Ovidio 
terminou sendo coagido e exilado188. As vezes, pode parecer que 
Ovidio e um homem sem pudores, animalesco e amoral, porem 
esse rotulo traduzido e intitulado na epoca de Augusto e, a nosso 
ver, erroneo. Poderiamos, entao, dizer que ele era um homem sim
ples, sem preconceitos e, acima de tudo, feliz. Pregava a todos e a 
todas, principalmente a elas, as mulheres, a libertagao afetiva e a 
libertagao enquanto seres coletivos.

O jogo entre homens e mulheres, a conhecida guerra dos se- 
xos, ganha um foco estupendo, em A arte de amar189, obra em que 
ele deixa bem visivel esta briga, porem com muito bom humor e 
classe; classe que acompanha toda a magnificencia classica e latina. 
E justamente nesse aspecto que Ovidio inova, pois ele nao e apenas 
um escritor classico nem latino. H& muitas desavengas entre as vi- 
soes ditas literarias e aquelas, cujos defensores tentam distinguir

188 GRIMAL, Pierre. O seculo de Augusto. Trad.: Rui Miguel O. Duarte. Lisboa: Edigoes 70, 
1997, p. 76.

189 OViDIO. A arte de amar. Trad.: Dunia Marinho da Silva. Porto Alegre: L&PM, 2006.
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seu conjunto de obras a partir de dois blocos: ora como repletas de 
elementos gregos, ora como constituidas por elementos romanos. 
Essas desavengas, porem, nao acompanharam, em nenhum mo- 
mento, o autor, pois apareceram a posteriori.

Para Ovidio, tudo era valido; em suas obras ha elementos 
que refletem situagoes que lembram instantes de sua vida. Entao, 
podemos dizer que a obra Metamorfoses190 tern em seu cunho especi- 
fico uma linguagem e um enredo dito grego, pois nela encontramos 
mitos desse universo. Em contrapartida, A arte de amar apresenta 
tragos inovadores para a epoca em que foi escrita, principalmente 
por ser marcada por uma linguagem e por temas que, de certa for
ma, escandalizavam; temas que estavam a frente da epoca vivida 
pelo poeta.

O tema do amor une e consagra as obras de Ovidio, pois 
nessas ha narrativas de inumeras historias de amor. A dualidade da 
escrita ovidiana e prazerosa e nada cansativa. Se quisermos chorar, 
devemos ler Metamorfoses, onde tematiza um amor dito grego, dito 
consternado. Mas, se quisermos rir e, ao mesmo tempo, ganhar 
pontos no jogo da sedugao, devemos prestar muita atengao em A 
arte de amar, pois ela e uma especie de guia de autoajuda para os 
que nao tern toda desenvoltura necessaria para as aventuras do 
amor, envoltas de prazeres e misterios.

E valido salientar, em primeira instancia, que as obras des- 
critas, estudadas e refletidas tern uma perda muito grande de ele
mentos por constituirem-se de tradugoes. Porem, entendemos que 
essas tradugoes, de bom nivel, chegam muito perto da verossimi- 
lhanga das obras.

Pubius Ovidios Naso apresenta as mulheres gregas em Me
tamorfoses como altivas, desbravadoras e sem medo de amar e de 
serem amadas. Algumas vezes elas tornam-se perversas, em outras 
subordinadas e, neste caso, nao so pelo amor, como tambem pela 
imposigao social. E fato que estas historias contadas na obra sao 
miticas. As mulheres ganham foco narrativo nesses contos que

19°  OVIDIO. Metamorfoses. Trad.: Bocage. Sao Paulo: Hedra, 2000.
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proporcionam analises psicologicas gragas a comportamentos evi- 
denciados nas mais variadas situagoes191.

Ciniras e Mirra -  Mirra era filha de Ciniras e apaixona-se pelo 
pai que nao sabe deste amor tao medonho. Porem, em certo mo- 
mento da narrativa, o pai a oferece em casamento a um pretendente 
e depois pergunta quern ela quer; ela responde que quer alguem 
igual a ele. Ciniras fica muito lisonjeado com a resposta da filha, 
contudo, jamais passa em sua cabega que essa poderia estar apai- 
xonada por ele. Com o passar do tempo, ela fica desolada com o 
casamento proximo e a paixao reprimida que sentia pelo pai. Certo 
dia, sua mae entrou no quarto e a encontrou no momento do possi- 
vel suicldio, impedindo a tragedia e tentando de todas as formas 
persuadi-la a dizer quern era a causa de sua afligao. Depois de mui
to choro e de muitas lastimas, a mae descobriu o amor da filha pelo 
esposo. Vendo a agonia de Mirra, a mae diz ao esposo que tern uma 
mulher que o ama muito e ele fica lisonjeado e aceita conhece-la no 
leito, porem a esposa ainda suplicou: ela e muito timida, permita 
que o encontro de voces seja as escuras. Ciniras nao hesitou, aceitou 
e perguntou: mulher, como ela e? Ela responde: e igual k Mirra; 
sem saber do amor de sua filha, eles passam a noite juntos com as 
luzes apagadas, a fim de que nao fosse descoberta tal armagao entre 
mae e filha. Entretanto, bate um remorso em Mirra e quando Cini
ras a chama de filha em sinal de carinho ela o chama de pai e ele, o 
rei, reconhece a voz de sua filha, a princesa Mirra; enojado pelo 
incesto exige sua partida para nao mata-la com suas proprias maos. 
Mirra foge e maldiz o que fizera e pede aos deuses que nao a dei- 
xem viva, pois ela nao merecia o dom da vida. De repente, raizes 
saem do chao e comegam a envolve-la tornando-se, assim, uma ar- 
vore chamada Mirra. Assim, ela deu cabo a sua vida de sofrimento 
e pesar.

Orfeu e Euridice -  Orfeu tern sua esposa morta por um feri- 
mento no pe, em pleno leito nupcial. Sua dor e irredutivel e nada a

191 A narragao e tradugao de Bocage da obra aqui utilizada e toda em versos alexandrinos. 
Cf.: OVfDIO. Op., cit., 2000.
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faz melhorar; entao, eis que surge a ideia de ir ao inferno para bus- 
car sua amada. Ao chegar nesse lugar e depois de muito dialogar e 
negociar, consegue sua esposa de volta, contudo perdeu-a pela se- 
gunda vez e nunca mais teve outra mulher. Nutria-se apenas com a 
saudade de sua bela esposa morta, fugindo assim do amor e des- 
denhando todas as outras mulheres.

Progne, Tereu e Filomena -  Pandiao possuia duas filhas Prog- 
ne e Filomena. Tereu recebe por sua esposa Progne, por seu auxllio 
ao monarca. A festa de casamento foi em ritmo funereo e uma ave 
agoureira pousa sobre as cabegas dos ilustres personagens. Progne 
da a luz a Itis, seu filho com Tereu. Certa noite, enquanto afagava o 
esposo duro, pediu-lhe encarecidamente que trouxesse sua irma. 
Entao, ele fez sua vontade e foi busca-la; chegando la, ficou trans
tornado e perplexo com a beleza de Filomena. Pandiao deixa sua 
filha ir ao encontro da irma e, assim, enquanto iam rumo a Tracia, 
Tereu, sedento de paixao, estupra sua cunhada. Chegaram, enfim, 
ao lugar que lhe era destino; Progne vai ao encontro de sua irma 
Filomena, a ve chorando e descobre a desonra feita por seu esposo. 
Dissimulada e dura, pede a sua irma que pare de chorar; em segui- 
da, em retaliagao as atitudes de Tereu, ambas atacam onde mais lhe 
fere: em seu filho Itis. Com toda frieza, matam-no e servem-no a 
Tereu que, sem nada saber, achava o banquete muito gostoso. Po- 
rem, Filomena, indignada, traz a cabega de Itis e insulta Tereu pelas 
atrocidades que ela e sua irma passaram por sua causa. Tereu fica 
transtornado e as duas irmas, assassinas, fogem, uma para os te- 
lhados e a outra, rumo aos bosques.

Piramo e Tisbe -  historia dita shakespeariana por se asseme- 
lhar a Romeu e Julieta e, alem disso, e constituida por elementos do 
mito grego. Piramo e Tisbe eram apaixonados, porem suas familias 
eram contra o romance. Os dois moravam lado a lado e entre suas 
casas havia uma fenda. Quando nao podiam ver-se de longe nem 
acenar-se, iam todas as noites para esta fenda, beijavam-se por en
tre a parede e sentiam um o halito sedento de amor do outro. Em 
certo momento, nao aguentavam mais a separagao e decidiram fu- 
gir. Chegada a noite de determinado dia, decidiram encontrar-se
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num pe de amora, bem afastado do local de suas respectivas casas. 
Saiu primeiro Tisbe e nao viu o mancebo, dito seu amor, no local 
combinado; entao, foi passear, contudo deixou seu veu caiu no 
chao. Plramo chega depois de alguns momentos e encontra o veu 
de sua amada no chao, visao que o deixa transtomado, pois pensa- 
ra que os leoes a teriam matado e comido. Pensando nao poder vi- 
ver mais sem sua amada e seu amor, ele se suicida. Ao chegar de 
novo ci amoreira, Tisbe se depara com seu amor agonizando e ele 
diz que pensava que ela estivesse morta. Trocam juras de amor e 
ela tambem se suicida em nome desse amor. A amoreira aparece na 
narrativa como um simbolo de luto por um amor destruido pelo 
acaso, pois a cor roxa da amora reluz em termos ditos subjetivos: o 
luto, o sentimento de dor e tristeza. O desfecho se da com a uniao 
das familias e com a jungao das cinzas do jovem casal em uma so 
urna.

Ainda fazendo alusao ao mitico, temos historias de planetas, 
deuses, astros, minotauros, que representam a jungao humana com 
o animal, o dito amor sem fronteiras; temos tambem, o amor hu- 
mano que apresenta em maior proporgao. E valido salientar a mes- 
cla destes personagens de diferentes universos, que acabam por 
demonstrar que o amor nao tern barreiras nem limites.

Ovidio nessa obra traz uma sutileza muito especial, apresen- 
tando uma linguagem mais culta e mais romantica. A relagao com a 
Grecia possibilitou ao poeta toda uma leveza ao falar do amor, que 
e por ele visto de varias formas. A diversidade de perfis femininos 
e de agoes e reagoes realizadas por elas, fazem com que persista a 
dualidade entre o "real" e o mitico. E necessario salientar, antes da 
analise das personagens, uma referenda aos fins das narrativas 
descritas por Ovidio, pois eles sempre tern um desfecho tragico. 
Isto se deve as caracterlsticas literarias da epoca vivida pelo autor, 
mais ou menos em 43. a.C.

Vejamos agora um diagnostico melhor elaborado acerca das 
personagens de Metamorfoses.

Mirra e totalmente desprendida, ama seu pai, tern medo de 
seus sentimentos, mas nao consegue deixa-los e em nenhum mo-
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mento tenta esquece-lo. O que acaba ocorrendo apenas com a mor- 
te, pois para el a, seu corpo e seu sentimento eram de Ciniras e de 
mais ninguem. Antes a morte do que se entregar a um amor por 
ocasiao. Com uma personalidade forte e diante do repudio por si 
mesma, apos ter se deitado com o proprio pai, Ciniras reflete sobre 
os dogmas sanguineos. Ja a figura de sua mae demonstra bravura, 
amor, dogura e forga. Ela queria ver sua filha viva e feliz, mesmo 
que isso trouxesse sua infelicidade; o seu amor incondicional a filha 
a faz colocar o casamento em segundo piano, trazendo consigo a 
desvalorizagao do homem e das leis morais da epoca.

Euridice, em nenhum momento, foi descrita na narrativa. 
Seu amor aparece como algo que corrompe o inferno e transpassa 
as linhas ciclicas do tempo grego. Orfeu, que se torna um bobo, um 
mediocre por nao querer outra mulher que nao sua bela Euridice, 
tern um amor puro, fiel e verdadeiro. Perante a sociedade, ele era 
visto como solitario e como um homem sem vontade de viver. Ovi- 
dio, nesse momento, eleva a mulher ao apice de uma santa, de um 
trofeu, ou, ainda, de uma pessoa que em suas particularidades veio 
apenas ao mundo para roubar de um ser pacato, o amor e a vonta
de de viver e, ainda, para deixa-lo na mais profunda melancolia, 
destruindo, assim, sua vida por toda a sua existencia. Nesse piano 
dito terrestre vivido por Orfeu, iniciado com a morte de Euridice e 
finalizado com sua volta do inferno, o tormento se torna o senti
mento mais forte, pois a mesma, possivelmente, ficara sem encon- 
tra-lo.. O que deixou Orfeu atordoado, demonstrando ainda toda 
sua vulnerabilidade sob o designio feminino e, principalmente, di
ante da morte.

Progne e Filomena, de vitimas no primeiro momento da nar
rativa, passam a ser simbolos da contradigao "anjo/demonio", que 
existiria na essencia de cada mulher. Seria conveniente dizer que 
elas foram desumanas no relato referente a morte do filho de Te- 
reu? Homem bruto e inescrupuloso, que manchou por duas vezes a 
alma de duas mulheres: uma com um casamento amaldigoado por 
um passaro agourento; outra, por um estupro, que retirou sua vir- 
gindade e seu carater puro e casto tanto psicologicamente como
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corporalmente. Teria ele merecido tanta crueldade por seus atos 
insanos? Isto varia de opiniao a opiniao.

De toda forma, de "meninas mogas", as duas irmas passa- 
ram a mulheres pensantes e frias. Parece certo dizer que toda agao 
merece uma reagao, porem fica obtusa a frieza da mae para com o 
filho e os requintes de crueldade no assassinato de Itis. Mas, con- 
vem salientar que esta crianga e fruto do "monstro" que desgragou 
a vida das proprias. Assim sendo, a crianga aparece na narrativa 
como uma forma de vinganga e, ao mesmo tempo, como uma lem- 
branga das atrocidades vividas. As personalidades das irmas se 
deslocam bruscamente da dogura, da subjugagao, da afabilidade, 
para os caracteres de determinagao e de destemor. Elas se tomam 
mulheres sem preceitos, com raciocinio logico e rapido, com o uni- 
co fim de pensar em si mesmas.

Enquanto Tereu emerge como uma "besta satanica" que traz 
o terror, com um amor dito tacanho, Pandiao lembra um homem 
inerte a tudo e a todos, conhecido por "banana", um homem facil- 
mente induzido e, por isso, considerado "fraco".

Plramo e Tisbe sao conhecidos pelo seu amor "queijo com 
goiabada", nos remetendo ao romance de Shakespeare, Romeu e 
Julieta que, provavelmente, foi elaborado a partir de apropriagoes 
desta narrativa mitica de Ovidio. O amor entre esses dois jovens 
tern um carater puro, verdadeiro e desenfreado. A atitude dele, ao 
matar-se, demonstra o quanto uma mulher pode ser mortifera, co
mo diz a biblia. Ele e fraco, porem ninguem pode lhe retirar todo 
seu charme romantico. Sua falta de raciocinio chega a ser ridicula, 
pois nao procura nem os restos da amada que, supostamente, teria 
sido devorada pelos leoes. Consideramos que os dois acabam pa- 
decendo por uma ignorancia de Piramo em nao saber a hora certa 
de concretizar seu amor ou de abste-lo da terra. Sendo assim, abs- 
tem da sua dor. Ela teve motivos mais claros para morrer, pois vol- 
tou e ja o encontrou morto. O amor era mais forte que os dois, o 
que se percebe quando ela demonstra toda sua dor e revolta ao ve- 
lo caido estrebuchando de dor, ocasiao em que profere ainda pala- 
vras de amor. De todas as mulheres citadas, a temos como a mais
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meiga e a mais cativada pelo amor. Alem disso, pode ser vista tam- 
bem a mais fraca e a mais vulneravel, pois o unico ponto que a tor- 
na forte em algum momento na narrativa e quando decide matar-se 
e quando foge, trazendo consigo um tom de rebeldia que nao era 
comum as mogas da epoca.

As metamorfoses sao pontuadas pelas transformagoes ocor- 
ridas com os personagens no termino de cada acontecimento tragi- 
co. Por exemplo: Mirra transforma-se numa arvore e Tereu trans- 
forma-se num passaro agourento pela morte de seu filho que o des- 
concertou de uma forma tao corrosiva e, principalmente, pelo teor 
animalesco e brutal como tudo ocorreu.

Na proxima obra de Ovidio que sera abordada, A arte de a- 
mar, observamos uma versatilidade de significancias. Numa pri- 
meira vista sobre o livro, enquanto leitores modernos, nao vemos 
nada demais, nenhum apelo significativo; porem, a liberagao de 
Ovidio, ao tratar do feminino, lhe custou muito caro influenciando 
seu futuro como escritor. Segundo informagoes da epoca, Ovidio 
teria sido exilado por ter proferido em sua obra uma alusao aos 
meios de vida da princesa, a filha de Augusto, de sua forma um 
tanto ruidosa e desregrada para uma moga de tao alta estirpe e li- 
gada a tao valoroso trono. Ela era um exemplo para todas as mu- 
lheres da epoca do governo de Augusto192. Outras fontes ja dizem 
que o nosso eximio autor teria, de alguma forma, mencionado nas 
entrelinhas um possivel escandalo que envolveria a familia do Im- 
perador.

De toda forma, aos cinquenta anos de idade, Ovidio foi reti- 
rado do seio de sua familia e banido da sociedade local, sendo en- 
tao deportado para a Tracia193. Chegando la, sentiu um arrependi- 
mento brutal e, por isso, passava seus dias a lastimar sua desventu- 
ra, sua ma sorte e seu malefico destino. Com o passar do tempo, 
Ovidio, instigado por seu remorso, comega a escrever uma obra

192 GRIMAL, Pierre. Op., cit., p. 76.

193 GRIMAL, Pierre. O amor em Roma. Trad.: Hildegard Fernanda Feist. Sao Paulo: Martins 
Fontes, 1991.
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intitulada Os Fastos194, onde relata o calendario romano. Foi uma 
forma de fazer as pazes com Augusto, com o intuito de voltar para 
sua terra, porem Augusto em nenhum momento se compadece do 
nosso autor. Quando Ovidio ainda retocava a primeira parte de sua 
obra, ocorre a morte de Augusto, o que o levou a alterar a dedicato- 
ria, substituindo-a pela referenda ao imperador que a esse sucedia. 
Na sequencia, nao teve exito, pois sua reputagao estava irremedia- 
velmente arranhada.

Em Os Fastos, encontramos lendas, episodios, explicagoes re- 
lacionadas a etimologia de nomes e costumes. No calendario pagao, 
temos doze meses que fazem mengao a divindades romanas, a e- 
xemplo de Julho (homenagem a Julio Cesar) e de Agosto (homena- 
gem a Augusto). O poeta formou, assim, um apelo nacionalista e 
heroico, alem de um apelo subjetivo para beneficio proprio. Esta 
obra apresenta um carater criterioso e de dificil interpretagao. Te
mos nela algumas figuras femininas, porem estas nao proporcio- 
nam elementos para um enfoque mais apurado sobre o feminino, 
como as demais obras assinadas pelo autor.

Voltemos, entao, para nossa analise acerca do feminino em 
Ovidio, com a analise de A arte de amar, obra que emerge como con- 
sagragao e, ao mesmo tempo, como motivo de aterro do nosso 
"mestre da sedugao".

A arte de amar transforma as mulheres em seres legitimamen- 
te doces, frageis e arcanjos, porem nela ha tambem graciosidade, 
sedugao e personalidade que representam elementos incomuns as 
mulheres da epoca de Augusto. Com um forte envolvimento na 
referida obra, Ovidio relata algumas de suas experiencias, deixando 
subentendido que as amantes mais expansivas e sedentas de prazer 
a quatro paredes, porem recatadas diante da sociedade, sao sim- 
plesmente adoraveis, emocionantes e perfeitas. Este misto de sen- 
sagoes e caracteristicas torna a mulher um ser independente, com 
personalidade propria e gostos refinados. Apesar de Ovidio ter esta

194 ovfDIO. Os Fastos. Trad.: Antonio Luis Seabra e Antonio Feliciano de Castilho. Rio de 
Janeiro; Sao Paulo; Porto Alegre: W. M. Jackson Inc, s/d .
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fama de libertino, e necessario salientar que possuia apenas uma 
amante a quem era fidelissimo, sua esposa.

A paixao era vista sem pecado e malicia, como passou a ser 
vista pela tradigao crista. Dai que o unico fim da obra de Ovidio era 
a busca pela felicidade; se tinha informagdes e um "dom" de ajudar 
seus concidadaos romanos a conquistarem a mulher amada ou de- 
sejada, nao media esforgos.

As disputas entre os sexos durante a conquista sao impor- 
tantissimas. Ovidio da toques para os homens conquistarem suas 
presas, as mulheres, dizendo ferozmente que eles se acham inteli- 
gentes e que, por isso, vao a caga. Porem, o poeta evidencia tambem 
que os homens sao presas das supostas presas, pois antes mesmo 
de irem ao encontro de sua amante ou amada, ja foram flechados 
pelo cupido, falando numa linguagem greco-mitologica. Ha cila- 
das, armadilhas, tristezas, alegrias e tragedias. Como diz Ovidio: "a 
mulher e a flecha e o poema e o alvo"195. A melhor forma de fazer a cor- 
te ou aproximar-se de sua amada era atraves de presentes, mas a- 
penas com poemas que lhe fizessem mengao e demonstrassem toda 
a afabilidade para com ela, era possivel ao amante alcangar sua al
ma e arrematar de vez seu coragao.

A dissimulagao e fatidica, tanto por parte da mulher quanto 
do homem, contudo a primeira ganha disparada. A "arte de amar" 
deve se preocupar tambem com a permanencia do amor, despre- 
zando assim fulgores do instante e validando, por assim dizer, as 
alegrias de duragao. Poeta do corpo? Sim, Ovidio tambem o foi, 
pois nao ha outra pessoa que entenda e delimite tao bem os contor- 
nos e os sentimentos de um corpo desejoso. Segundo Ovidio, a mu
lher seduz o homem e o acomete aos mais variados perigos, situa- 
goes e, ate mesmo, a dissimulagbes. A elas e dado o poder de tudo 
poder e fazer e cabe a eles, os homens, apenas consentir e aceitar 
suas imposigoes e vontades.

Ovidio ajuda muito com suas palavras que nao ensinam o 
sentimento, mas, sim, a habilidade; nao o amor, mas a sedugao. Re

OVIDIO. Op., cit„ 2006.
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concilia os dois sexos e da a mulher a sua participagao e a sua inici- 
ativa neste jogo serio e leviano, do qual seculos de civilizagao tenta- 
ram a excluir.

A arte de amar divide-se em tres livros: no primeiro, a sedu- 
gao e o tema principal. A mulher aparece como uma caga consenti- 
da e o homem como um cagador enganado. Alem disso, a dissimu- 
lagao e a autossuficiencia da mulher, dada pelo autor, nos remetem 
a um tom de igualdade entre os sexos. No segundo livro, temos 
toda a indumentaria da conquista em si, com referencias a detalhes 
sobre cada passo a ser dado; temos tambem ensinamentos sobre a 
arte de manter o relacionamento, caso seja dada ao homem uma 
oportunidade. A partir dai, o fogo do prazer poderia se transformar 
em uma coisa segura, cotidiana, com uma relagao de respeito e ter- 
nura a dois. O terceiro livro pode ser visto como a parte que a his- 
toria renega, pois e nele que sao dados a mulher os direitos a pala- 
vra e ao sexo como algo desmistificado; e, tambem, nele que Ovldio 
dirige-se abertamente a mulher, tratando-a como uma "pessoa".

A vida privada romana e outro fator implicito na obra, onde 
temos a autoridade do paterfamilias, ou seja, a perpetuagao sob o 
triplice aspecto de sacerdote, juiz e pai de familia. Esse tinha o di- 
reito de vida e morte sobre os membros da familia, esposa, filhos e 
agregados, equivalendo, assim, a um regime dito patriarcalista.

A condigao da mulher romana modificou substancialmente 
quando se processaram as conquistas sociais resultantes das dispu- 
tas por poder, ocorridas a epoca da Republica. Conquanto, legal- 
mente a mulher continuasse como uma propriedade do homem, 
quando "matrona" ela exercia papel destacado no lar como princi
pal mentora na educagao dos filhos e conselheira de seu marido, 
mas tambem na sociedade, onde era cumulada de atengoes.

As mulheres usavam em seu cotidiano vestimentas, como a 
tunica e a pala; nos pes, sandalias e mantinham a cabega, na maio- 
ria das vezes, descoberta.

Em A arte de amar, os entretenimentos publicos ganham uma 
amplitude, pois nela vemos a utilizagao dos meios de divertimento
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para ilusao e alusao social-politica, a exemplo da pratica do "pao e
circo".

O interesse despertado hoje por espetaculos, tais como fute- 
bol, corridas de cavalos e de carros, lutas de Box, touradas, cine
mas, tinha o seu equivalents na Roma imperial. Com a diferenga de 
que, naquela epoca, os divertimentos constituiam a principal, senao 
a unica ocupagao e preocupagao do povo romano, dada a vida de 
ociosidade que esse passou a levar196. Eis al o ponto de encontro 
entre damas e cavalheiros, alem de ser uma otima ocasiao para se 
cortejar uma dama. Os espetaculos circenses, realizados, no que 
hoje chamamos de hipodromos, eram os preferidos dos romanos.

O Circo Maximo de Roma tinha capacidade para duzentos 
mil espectadores. Nele, disputavam-se as corridas de carros que 
dispunham de lugar apenas para seu condutor ("auriga"). Deno- 
minavam-se "bigas", quando puxados por uma parelha de dois ca
valos; "quadrigas", quando por uma parelha de quatro cavalos197.

Os anfiteatros, existentes nas principals cidades do Imperio, 
notadamente o Coliseu de Roma, destinavam-se, principalmente, a 
realizagao de espetaculos sangrentos como a luta entre gladiadores 
e o langamento de condenados as feras famintas. Os assentos mais 
proximos da arena alcangavam pregos elevados. Sua capacidade 
comportava entre quinze e trinta mil pessoas. Outros centros de 
reunioes mundanas eram as termas, estabelecimentos de banhos 
publicos dotados tambem de salas para a pratica de jogos esporti- 
vos, de restaurantes e ate de bibliotecas198.

Ainda dentro da perspectiva tematica de A arte de amar, te- 
mos Os remedios para o amor e Os produtos de beleza para o rosto da 
mulher. No primeiro, Ovidio constitui uma especie de manual para 
os que querem curar-se do amor nao correspondido ou aqueles que

196 DICAMOR; TAUNAY. Historia antiga: a vida privada e social na Roma antiga. Sao 
Paulo: Companhia Editora Nacional, s / d.

197 Idem, ibidem.

198 Idem, ibidem.
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sofrem por amor. Entao, vejamos uma passagem que resume a i- 
deia deste livro tao espirituoso:

Venham &s mirihas aulas, jovens enganados, que no 
am or s6 encontraram  decepgoes. Aquele que os ensi- 
nou am ar os ensinara com o se curar. A  m esm a mao  
lhes trara a ferida e o remedio. A  terra produz ao m es- 
mo tempo plantas saud&veis e plantas nocivas, e mui- 
tas vezes a urtiga esta ao lado da rosa199.

Na obra Os produtos de beleza, ele utiliza este referencial para 
instruir as mulheres ao cuidado contlnuo com a aparencia, dando 
toques sobre o que um homem admira numa mulher e como ela 
deve utilizar sua beleza e malevolencia para conseguir o que tanto 
quer. A conquista se pautaria, para Ovidio, em uma troca de inte- 
resses entre homens e mulheres.

Ovidio atua dos dois lados, proporcionando, assim, um jogo 
de competigao irresistivel. Fazendo um paralelo entre obras, pode- 
mos entao dizer que Metamorfoses e A arte de amar sao obras de 
compatibilidades e incompatibilidades. Dizemos, entao, que o psi- 
cologico feminino e a parte de convergencia do conjunto de sua 
produgao, sendo o nosso enfoque nessa pesquisa. O autor defende 
as mulheres como seres autonomos, com desejos e vontades. Em 
Metamorfoses, o mitico da o tom de rebeliao quanto aos preceitos da 
sociedade e as mulheres que se vingam ou quebram as convengoes. 
Ao contrario das mulheres alvo da arte, em A arte de amar, e que a 
essa estariam subordinadas, ele quer explicitar o grito de libertagao 
feminino.

As divergencias entre essas duas obras se dao devido as 
formas utilizadas para elaborar as imagens do feminino e da socie
dade da epoca. Em Metamorfoses ha um cunho leve e classico, ape- 
sar do carater tragico, que nao traz aborrecimentos a sociedade. Ao 
contr&rio, em A arte de amar, ha um ataque em cheio k ferida social, 
com uma linguagem acessivel a todos e de entendimento rapido. 
Trata-se de uma obra que atinge, como uma bomba, a sociedade

199 OVIDIO. Os remedios para o amor. In:______ . Op., cit., 2006, pp. 118-119.
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moralista da epoca que a via como um livro de tom grosseiro e li
ber tino.

Demonstramos e evidenciamos nosso prazer nesta leitura 
aprofundada e deliciosa das obras de Publio Ovidio Nasao200, ho- 
mem a frente de sua geragao. Mais que isso, nos tornamos leitoras 
apaixonadas pelas obras lidas, o que nos instiga a buscar aprofun- 
dar esse estudo a partir das demais obras do nosso poeta, bem co
mo, a partir de outras obras classicas. O material, alem de ser muito 
bom e de facil entendimento, foi tambem de facil acesso.

Enfocamos os ideais de liberdade, de igualdade e de poder 
feminino. Entao, nada melhor do que terminar esta pesquisa com 
uma reflexao de Montesquieu, que define e remete a obra ao autor 
enquanto pessoa:

De todos os poetas, Ovidio foi quem desvendou os 
mais belos segredos da natureza. Ele ensinou aos ho- 
mens soltar o suspiro adequado e as mulheres recebe- 
lo, aos homens, saber o momento propicio aos amantes, 
e as mulheres, oferece-lo. Como era um  hom em  mun- 
dano que sabia am ar o melhor e que am ava a todos, ele 
humanizou tanto a virtude que o pudor se harmonizou  
com  a galanteria* 201.

200 Veja: ALBERTO, Paulo Farmhouse. Ovidio, Lisboa: Editorial inquerito, 1997 (Vultos da 
antiguidade).

201 MONTESQUIEU. Apud Prefdcio. In: OVIDIO. Op., cit., 2006, p. 7.
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10 Amor e Casamento : Um Estudo Comparativo  na

Roma Im perial

Guaira Moreira Camilo de Melo

HA um  primeiro fato que nunca devem os esquecer: aos 
olhos dos romanos, os am ores, sob todos os aspectos -  
amor conjugal ou paixoes juvenis, tenta^oes de todo ti- 
po, do coragao e da cam e nao sao atinentes a um a 
unica regra moral. O ato de am or em  si nao poderia ser 
julgado bom  ou mau; seu valor em  bem  ou em  mal de- 
pende apenas do objeto com  o qual se realiza e das 
consequencias que acarreta202.

O presente ensaio busca abordar o sentido moral atribufdo 
ao amor e ao casamento na Roma imperial. Neste sentido, nos fun- 
damentamos em autores, como Jerome Carcopino203, Pierre Gri- 
mal204 e Paul Veyne205, especialistas na historia romana, com o obje- 
tivo de comparar o enfoque dado aos temas "amor" e "casamento" 
nas diferentes obras estudadas. Portanto, o tema a que nos dedica- 
mos foi tratado a partir de um exercicio de pesquisa bibliografica. 
Estes autores, que escrevem sobre a Roma imperial, nos mostram 
que amor, casamento e mulher sao temas que se relacionam.

Ao estudar a Roma antiga, e importante observar como o 
tema do "amor" e constantemente mencionado nos escritos que 
relatam sua historia; ele ja aparece nas tramas que nos remetem a 
propria fundagao da cidade. Embora tal sentimento esteja muito 
presente em Roma, nao e encontrada, em suas historias de funda
gao, nenhuma "mulher sensata", como afirma Grimal206. Todos os

202 GRIMAL, Pierre. O amor em Roma. Sao Paulo: Martins fontes, 1991, p. 6.

203 CARCOPINO, Jerome. Roma no apogeu do imperio. Sao Paulo: Companhia das Letras; 
Circulo do livro, 1990.

204 GRIMAL, Pierre. Op., cit.

205 VEYNE, Paul. O imperio Romano. In: ARIES, Philippe; DUBY, Georges. Historia da Vida 
Privada: do imperio romano ao ano mil. Sao Paulo: Cia das Letras, 1991.

206 GRIMAL, Pierre. Op., cit.
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exemplos sao de mulheres movidas pelo amor. Como o autor afir- 
ma:

E preciso admitir que, de Dido a Lavinia, de Reia Silvia 
a Larencia, nas lendas das origens s6 encontram os fu- 
rias, criaturas insignificantes ou prostitutas vulgares. O 
am or nobre, desinteressado, a tem ura serena estao au- 
sentes. Somos tentados a pensar que as mulheres so sao 
mencionadas porque os homens precisavam  ter mae ou 
nutriz207 208.

Partindo de seu surgimento, a principal lenda de fundagao 
de Roma e narrada por Virgilio na Eneida208. Nesta historia, An- 
quises, o sobrinho do rei troiano Laomedonte, foi alvo da paixao de 
Venus (Afrodite para os gregos), a deusa do amor. Com Venus, 
Anquises tern um filho, Eneias que, futuramente, sera uma figura 
de suma importancia para Roma. Com a tomada de Troia, Eneias 
deixou a cidade levando consigo seu pai e seu filho ainda crianga, 
Ascanio, a um lugar para o qual os deuses o conduziam: o Lacio. 
Sua esposa, Creusa, foi deixada no decorrer dessa peregrinagao, 
chegando a morrer sozinha. A atitude de Eneias de abandonar sua 
esposa, embora possa ser tida como cruel para nossos olhares mo- 
demos, nao pode, dentro de seu contexto, ser interpretada dessa 
forma, visto que salvar seu pai e seu filho e prezar pela sua raga, 
era uma atitude vista como dever Divino. Por outro lado, seu sen- 
timento por Creusa nao passava de um amor humano, sendo osa- 
crificio desta algo que feriria apenas seu coragao, ou seja, algo de 
menor importancia, tendo em vista seu objetivo maior: chegar a 
"Terra Prometida"209.

Eneias, mais uma vez, prefere o futuro de sua raga aos seus 
sentimentos, ao desposar e abandonar Dido, Rainha africana, de 
Cartago, que acolheu a ele e a seu grupo de naufragos em sua cida
de. Compelidos por Venus e Juno, respectivamente, Eneias e Dido

207 Idem, ibidem, p. 23.

208 VERGILIO. Eneida. Trad: Carlos Alberto Nunes. Sao Paulo: A Montanha Edigdes, 1981.

209 GRIMAL, Pierre. Op., cit., p. 14-15.
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acabam por descobrir, um no outro, o amor. No entanto, lembrado 
pelos deuses de seu dever, Eneias parte em busca da "Terra Prome- 
tida", deixando para tras Dido que, com uma imensa furia e vergo- 
nha, escolhe a morte. Mais uma vez, a atitude de Eneias faz jus aos 
costumes da epoca. "E o que era a morte de uma mulher diante dafun- 
dagao de Roma?"210, interroga Grimal, reafirmando ser mais impor- 
tante na epoca a criagao de uma nagao e o futuro de um povo, do 
que o amor humano.

Mais adiante, na fundagao de Roma, temos conhecimento da 
historia da Vestal Reia Silvia e de seus filhos, Romulo e Remo. A 
historia de Reia Silvia conta que, condenada por seu tio, Amulio, 
usurpador do trono de seu pai, a moga foi dedicada ao culto da 
deusa Vesta, culto este que obrigava suas seguidoras a castidade, 
impedindo-as de terem filhos. Sem filhos, Reia nao poderia amea- 
gar o reinado de Amtilio, pois nao poderia prover herdeiros para o 
trono. No entanto, seduzida pelo deus Marte, Reia deu a luz a R6- 
mulo e Remo, futuros fundadores de Roma.

Liderados por Romulo, seus companheiros, que buscavam 
uma patria onde pudessem se estabelecer, refugiaram-se no Capito- 
lio. Para fundar uma cidade, no entanto, eram necessarias as mu- 
lheres. Estas foram encontradas no pais vizinho. Foi sob o disfarce 
da realizagao de jogos em homenagem aos deuses, que os compa
nheiros de Romulo convidaram os habitantes das aldeias vizinhas a 
reunirem-se com eles em seu territorio. No momento em que en- 
contravam-se reunidos para a realizagao dos jogos, o grupo de Ro
mulo apoderou-se de todas as mogas presentes para fazerem delas 
suas mulheres. Seus pais, desarmados, nao puderam vingar-se; en- 
tao, voltaram para suas aldeias enquanto suas filhas foram levadas 
a Roma e repartidas entre seus cidadaos.

Como forma de vinganga, os sabinos, liderados por Tito Ta- 
cio, planejaram invadir Roma. Para chegarem ao Capitolio, os sabi
nos contaram com a ajuda de Tarpeia, filha do comandante da ci
dade que, movida por uma paixao pelo rei Tacio, mostrou-lhe um

210 Idem, ibidem, p. 18.
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caminho desconhecido ate a cidadela, acreditando que, com isso, o 
rei a tomaria por esposa. Seguindo suas informagoes e obtendo su- 
cesso, o rei dos sabinos, no entanto, nao se casou com Tarpeia, mas 
castigou-a com a morte por ter traido sua propria patria.

Versa a lenda que foram as eloquentes palavras de ternura e 
amor ditas pelas sabinas aos romanos que contribuiram para por 
fim a guerra iniciada com a invasao de Tacio e seus homens. As 
jovens raptadas, que haviam sido desposadas pelos romanos, esta- 
vam satisfeitas com suas novas condigoes e intervieram em meio a 
guerra entre seus pais e maridos, suplicando por seu fim. Seguin- 
do-se a tregua, os dois povos decidiram formar um so, tendo Roma 
como sede do poder e nomeando de "colegas" seus dois reis, o sa- 
bino e o romano.

Seja na historia de Anquises e Venus, seja na de Reia Silvia, 
bem como, na de Tarpeia ou das sabinas, as mulheres ocuparam 
importantes papeis na historia da fundagao de Roma. Segundo 
Grimal,"o nascimento de Roma assinalou a ascensdo da mulher e instau- 
rou o reconhecimento de valores cjuase inteiramente estranhos a idade he- 
roica do mundo grego"m . Elas foram as maes e esposas, que deram a 
seus filhos e maridos a oportunidade de estabelecerem uma "Terra 
Prometida", de fundarem a Roma que serviria de bergo para um 
povo que realizara e realizaria inumeras conquistas na historia do 
mundo.

Quanto ao amor, Grimal mostra-nos uma atitude ambigua 
dos romanos ao longo de sua historia, colocando-nos: "desconfiavam 
dele como de uma loucura, de uma perdigao passageira, e ao mesmo tempo 
eram fascinados por seu poder, que os levava a pressentir seu carater divi-
no" 212.

Na analise de Grimal, podemos encontrar um imenso respei- 
to existente na relagao conjugal, bem como, para com as mulheres, 
sejam estas casadas ou nao. A nudez, vista como sagrada, revelava 
o mais intimo do ser, e o amor, ato sagrado, nao era permitido ser 211 212

211 GRIMAL, Pierre. Op., cit., p. 26.

212 Idem, ibidem, p. 319.
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profanado pelo olhar. O autor justifica a nao inclinagao do amor a 
satisfagao de desejos camais como consequencia da crenga de que 
esses atos eram resultados da intervengao divina.

Contrapondo-se ao ideal do deus Eros dos gregos, os roma- 
nos tinham a Venus. Enquanto o primeiro, homem, era caracteriza- 
do por seu espirito de agao e conquista, a segunda, uma mulher, 
era a imagem de bondade e zelo a maternidade. Este detalhe religi- 
oso mostra como os romanos, ate mesmo em sua esfera divina, re- 
metiam o amor a algo feminino. Era a mulher que pertencia o po- 
der de amar e deixar-se amar. Era ela, a mae e nutriz de tudo que 
triunfava perante a guerra e desarmava os herois, como no exem- 
plo das sabinas.

Com relagao a instituigao do casamento, Carcopino, Grimal e 
Veyne nos trazem diferentes pontos de vista acerca deste assunto. 
Enquanto Grimal nos traz a imagem de casamento como uma "ini- 
ciagao nas coisas divinas, Veyne213, ao abordar um periodo que vai 
do seculo I a.C. ate por volta do seculo II d.C, aponta a instituigao 
privada do casamento como proibida para os romanos que viviam 
antes da era crista; ainda que todos eles pudessem recorrer a insti
tuigao civica do casamento, visto que nao existia demasiada buro- 
cracia para a realizagao deste. Tanto que o autor chega a afirmar 
que somente o casal poderia ter realmente a certeza de que estavam 
casados.

Na analise de Veyne, naquela epoca, as pessoas casavam-se 
para conquistar um dote e para ter herdeiros. As unioes eram reali- 
zadas racionalmente e nao pelos sentimentos e, no fim da Republi- 
ca, o casamento se tomara um instrumento politico. Compreensao 
com que concorda Grimal: "Era no casamento, respeitado ou nao, que 
se afirmava o orgulho de uma casta"214. Ainda que frageis, os casamen- 
tos citados por Veyne, continuavam a ser essenciais a sobrevivencia 
dessa sociedade.

VEYNE, Paul. Op., cit.

2U GRIMAL, Pierre. Op., cit., p. 270.
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A partir de certo momenta, conforme nos informa Veyne215, 
o estoicismo, filosofia de grande influencia para os antigos, passou 
a pregar uma nova moral acerca do casamento. A primeira moral 
dizia que casar era um dos deveres do cidadao; a segunda passava 
a dizer que os homens de bem so devem fazer amor com o objetivo 
de ter filhos e nao para o proprio prazer. Com essa mudanga de 
moral, o papel da mulher tambem ganhou um diferente espago 
dentro do casamento.

Na "velha moral", a esposa era apenas um instrumento para 
fazer-se cumprir o dever de cidadao. Segundo Veyne216, sua posi- 
gao era tal qual um dos demais elementos da casa, assim como os 
escravos, servos e filhos. O amor conjugal nao estava pressuposto 
na condigao deste casamento. Os esposos tinham apenas a obriga- 
gao de cumprir suas tarefas e se, alem disso, se dessem bem e de- 
senvolvessem algum afeto um pelo outro, isto era visto como uma 
vantagem. Na segunda moral, a estaica, a mulher ja e vista como 
uma amiga, uma companheira para toda uma vida, ainda que fosse 
submissa a seu esposo.

A analise de Carcopino217 que vem a contrapor-se as ideias 
de Grimal, ao tratar de um amor carnal, acompanha Veyne em seus 
relatos acerca do casamento e da mulher dentro desta "moral estoi
ca" vigente. Primeiramente, o autor nos remete a tres formas de 
casamento que afirma ter existido na Roma antiga: a confarreatio, 
uma oferenda solene a Jupiter Capitolino, feita diante de um sumo 
pontifice e de um sacerdote; a coemptio, uma venda ficticia da filha 
pelo pai ao marido; por fim, o usus, em que, apos a coabitagao inin- 
terrupta entre um plebeu e uma patricia, os mesmos efeitos legais 
eram conferidos ao casal. A todas essas praticas, uma bem seme- 
lhante a praticada por nos na contemporaneidade se seguiu e pas
sou a substitui-las.

2«  VEYNE, Paul. Op., cit.

216 Idem, ibidem.

217 CARCOPINO, Jerome. Op., cit.
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Na sequencia, Carcopino218 nos mostra a mudanga de concei- 
to de casamento durante o Imperio e a mudanga do papel da mu- 
lher dentro do mesmo. Segundo ele, diferentemente do que ocorria 
na epoca republicana, as mudangas de conceito e praticas do que 
era casamento em Roma, serviram para dar uma certa liberdade as 
mulheres na epoca imperial. Momento em que os casamentos eram 
baseados nao no sentimento, mas na conveniencia; no entanto, as 
mulheres ja entravam no casamento em pe de igualdade moral e 
intelectual com o esposo, pois dispunham de dignidade e autono- 
mia suficientes para criar a imagem de forga e de carater, tao vene- 
rada a epoca.

Carcopino nos traz uma imagem de mulher diferente da a- 
presentada por Veyne, quando este comenta sobre a "moral civica", 
segundo a qual ela era apenas mais um elemento da casa. As mu
lheres, para Carcopino, eram adoradas e tidas como herolnas; eram 
"uma das mais betas encarnagoes da grandeza terrena"219. As esposas 
passavam uma imagem de dedicagao, distingao e honestidade. Ti
das como nobres e puras, muitas eram as mulheres que preferiam 
morrer junto a seus maridos a deixa-los sozinhos em meio ao so- 
frimento. Como e o exemplo de Arria, a mae, casada com Caecina 
Paetus que, nao so foi capaz de cuidar de todos os preparativos 
funebres de seu filho sem deixar que seu marido tomasse conheci- 
mento disto, pois estava muito doente na epoca, como tambem sal- 
vou o esposo da enfermidade de que padeceu o filho; e, mais futu- 
ramente, ao chegar a hora da execugao de Paetus, por ordem de 
Claudio, chegou a matar-se tambem.

Carcopino220 cita-nos Plinio, o Jovem, que, se por um lado, 
trazia Arria como grande modelo conservador de mae e esposa, 
pregava certo liberalismo dos pais para com os filhos; liberalismo 
esse que, ao fugir do poder dos romanos, por volta do seculo II 
d.C., acabou por criar uma geragao de filhos mimados, indiscipli-

218 Idem, ibidem.

219 CARCOPINO, JSrbme. Op., cit., p. 110.

220 Idem, ibidem.
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nados e acostumados ao luxo. Por outro lado, em sua propria vida 
conjugal, o que e observado e certa indiferenga resultante de uma 
possivel vinganga a liberdade adquirida pelas mulheres, demons- 
trada por meio da frieza e descaso com relagao ao sofrimento de 
sua esposa ao perder seu filho.

Os novos costumes de casamento em Roma descritos por 
Carcopino, muito se distanciam do conceito trazido por Grimal que 
o coloca como uma instituigao divina e sagrada. Esses novos cos
tumes tornaram-se responsaveis pela formagao de mulheres bas- 
tante diferentes das descritas por Plinio, o Jovem. Mulheres que 
evitavam a maternidade visando a boa aparencia, que traiam, a- 
bandonavam e rivalizavam com seus maridos sem pudor, torna- 
ram-se comuns durante o Imperio. Essa "emancipagao" feminina 
foi fator importante para a nova geragao de casamentos estereis em 
Roma. Sem filhos, as mulheres da aristocracia passaram a de dicar - 
se a fungoes tidas, ate entao, como masculinas. Juvenal critica esse 
comportamento e vem a elogiar aquelas mulheres que, ainda sub- 
missas, "ndo compreendiam tudo o que Ham"221. Grimal justifica isto 
que ele chama de "pessimismo", contido no discurso de Juvenal e 
demais romanos da epoca, como despeito de homens que sonha- 
vam com mulheres submissas e tinham que encarar a realidade que 
lhes era decepcionante.

Decerto, as mulheres (esposas) ocupavam um papel funda
mental na organizagao da sociedade romana. Fica clara, em muitos 
casos, a "dominagao" da mulher sobre o homem dentro dos casa
mentos, assim como, sua influencia politica e adoragao. No entanto, 
em contradigao a imagem de mulheres puras e nobres, submissas a 
seus maridos, que chegavam a sujeitar-se a morte diante da conde- 
nagao destes, o "feminismo", sobre o que comenta Carcopino, pro- 
liferado em Roma durante o Imperio, teve como resultado mulhe
res viciadas em alcool, glutonas; mulheres que, com o objetivo de 
"viver a vida", traiam seus maridos sem a menor demonstragao de 
medo ou pudor. A nova legislagao atuante no Imperio dava a mu-

221 CARCOPINO, Jerome. Op., cit., p. 116.
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lher igualdade de direito no que se referia ao adulterio e a sua pu- 
nigao, alem de dispor de uma maior facilidade para o divorcio. Nao 
havia severidade suficiente na legislagao para por fim aos casos de 
adulterios, mas foi a facilidade de contrair divdrcios que reduziu 
seu numero.

Foi com o objetivo de fomentar a natalidade que Augusto 
redigiu leis que incentivavam o divorcio, de modo que os casamen- 
tos estereis fossem desfeitos e novas e ferteis unioes fossem legali- 
zadas. No entanto, a facilidade proveniente destas leis acabou por 
resultar numa epidemia de divorcios, principalmente em meio a 
aristocracia, ambiente onde as leis augustanas exerciam maior for- 
ga. Os casamentos sine manu, ao diminuir a autoridade do marido, 
concedia direitos iguais as mulheres, inclusive o direito de divorci- 
ar-se. Caso o matrimonio da mulher fosse adquirido sob o poder de 
seus ascendentes ou proximos agnatos, cabia, a uma palavra destes, 
o rompimento da relagao. Caso a mulher ja houvesse perdido seus 
pais, cabia a ela mesma pronunciar o rompimento do matrimonio.

Se, por um lado, os divorcios foram facilitados, a ruptura 
dos noivados foi proibida, visto o grande numero dos que foram 
rompidos como forma de os celibatarios adiarem suas bodas, fu- 
gindo as leis e sangoes. Outro fator diferencial na questao dos di
vorcios foi o dote. Com as novas leis, a mulher agora, ao divorciar- 
se podia reaver seu dote, o que lhe asseguraria uma oportunidade 
para um novo casamento. Com essa mudanga, muitos casamentos 
passaram a ser ainda mais superficiais, pois o que passou a conser- 
var muitas unioes nao foi o amor, mas o dote que seria perdido no 
caso de uma separagao.

Juntamente com a mudanga de Republica para Imperio, no
vas leis foram efetivadas. Leis essas que mudaram, quase que por 
completo, a ideia de casamento na Roma antiga. Os costumes e 
comportamentos femininos mudaram, o papel da mae e esposa foi 
revolucionado e quase abolido, a criagao dos filhos foi afetada e 
prejudicada e o aspecto religioso, antes enfatizado no matrimonio, 
foi deixado para tr&s.
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As distingoes de analises do tema pelos tres autores e per- 
ceptivel. Podemos perceber varias situagoes de divergencia em suas 
obras. Entao, a titulo de exemplificagao, vejamos os excertos a se- 
guir:

O amor (...) 6 o genio que permite a todos com unicar-se 
com  o principio universal da vida. O am or da ao mortal 
o meio de triunfar sobre a propria m orte e perpetuar-se  
em sua raga e em suas obras222.
O amor conjugal era sorte, nao base do casam ento nem  
condigao do casal. Todos sabiam que o desentendimen- 
to era um  flagelo difundido por toda parte e resigna- 
vam-se; os moralistas diziam que, aprendendo a supor- 
tar as falhas e os humores de uma esposa, o homem se 
form ava para afrontar as penas do m undo223.
Nenhuma mulher podia corar por rom per o casamento, 
pois as damas mais ilustres haviam  adquirido o h&bito 
de contar seus anos nao pelos nomes dos consules, e 
sim pelos dos maridos. Divorciam-se para se casar. Ca- 
sam-se para se divorciar224.

Ainda que se contrapondo em alguns aspectos de suas teses, 
tanto Carcopino, quanto Grimal e Veyne trouxeram a luz as gran- 
des mudangas que envolveram o conceito de casamento na Roma 
imperial. As crengas, leis e costumes relacionados ao casamento, 
vividas durante o Imperio, serviram para elaborar novos conceitos 
acerca do que seria esta instituigao para os romanos, assim como, a 
importancia do amor para este povo e sua posigao, bem como, a da 
mulher, dentro das diferentes formas de casamento.

Sobre esta mudanga de costumes, crengas e conceitos na 
Roma imperial, Grimal nos traz uma reflexao interessante, seguida 
de um questionamento, onde ambos nos fazem ver que aquilo que 
foi vivenciado em Roma, foi a busca por solugoes para as exigencias 
da epoca. Grimal conclui dizendo:

222 GRIMAL, Pierre. Op., cit., p. 332.

223 VEYNE, Paul. Op., cit.

224 CARCOPINO, Jerome. Op., cit., p. 124.
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N ao pensaremos que Roma foi apenas a Babilonia im- 
pura, dos amores monstruosos, evocados com  muita 
frequencia: ela tentou conciliar as exigencias morais e 
sociais, com  as quais o am or tantas vezes conflita, e as 
aspiragoes mais profundas da alma, que e perigoso m u- 
tilar. Terd conseguido resolver esse problema? Prova- 
velmente nao, mas sem  duvida porque ele § insoluvel. 
Houve no mundo alguma sociedade a qual se possa re- 
conhecer o merito de te-lo conseguido?225.

225 GRIMAL, Pierre. Op., cit., p. 334 .
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H O  Advento  do C ristianismo: a GEnese da Nova

Religiao  na ProvIncia da Palestina

Gustavo Henrique Silva

Desde os primordios, o homem sempre esta em busca de 
respostas para o inexplicavel. Os grandes misterios foram atribui- 
dos a obras de uma forga superior (um deus ou deuses), nao ca- 
bendo a nos desvenda-los. Quando nos utilizamos desta maxima, 
automaticamente obtemos uma pseudo-resposta para estas indaga- 
goes.

Esta e a principal fungao da religiao: confortar os seus segui- 
dores, livrando-os da dificil busca por respostas, pois estas ja seri- 
am facilmente encontradas conforme a sua doutrina.

O poder da religiao e enorme: por sua causa, guerras foram 
e sao travadas; atraves dele, a morte de suicidas fundamentalistas e 
justificada; serve de conforto para as pessoas que idealizam um 
paraiso, a fim de acalmarem sua alma diante da perda de um ente 
querido ou ao estarem prestes a morrer. No campo economico e 
social, a religiao teve o poder aliciante de recrutar trabalhadores 
para a construgao das piramides do Egito. Serviu ate para justificar 
o sofrimento de certas "classes" da sociedade medieval e, trazendo 
esta discussao para a atualidade, os americanos se auto classificam 
como a "nagao escolhida por Deus" para serem hegemonicos eco- 
nomicamente perante o resto do mundo.

No que se ref ere a religiao, o cristianismo e uma das maiores 
e mais influentes. Mesmo sendo mais jovem do que outras religi- 
oes, como o budismo, o hinduismo e o proprio judaismo, hoje, mais 
de um tergo da populagao mundial segue ou afirma seguir os ensi- 
namentos de Cristo. Outro fato que merece destaque e a sobrevi- 
vencia desta doutrina num cenario bastante hostil: a Palestina.

Regiao que tern sua historia ligada ao imperio romano, cuja 
constante expansao permitiu que o poder romano levasse sua ju- 
risdigao ate a Asia menor. No ano de 65 a.C. Pompeu converte a 
Siria em provlncia e, consequentemente, a ela anexa a regiao da
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Palestina. No ano de 37 a.C., o senado imperial nomeia como rei da 
Judeia o aventureiro Herodes, "o grande". Este sempre agia com 
astucia e com o apoio de amigos influentes em Roma para governar 
o territorio que se estendia da Siria ao Egito. Herodes logo implan- 
tou caracteristicas do urbanismo romano na regiao. As principais 
cidades foram reorganizadas com o alargamento das ruas e a cons- 
trugao de palacios, anfiteatros, piscinas e jardins226.

O vasto perlodo de tempo de submissao polltica, o excesso 
de taxas exorbitantes e a opressao do governo motivaram uma forte 
resistencia ao dominio romano na regiao. Durante este periodo, 
eram comuns as insurreigoes populares que eram, em sua maioria, 
arquitetadas pela ordem dos zelotas227. A propagagao das ideias 
desta seita foi facilitada pela situagao social e economica da regiao; 
ultranacionalistas, eles pregavam a eliminagao de todo estrangeiro 
das terras da Judeia, mesmo que, para isto, fosse necessario o uso 
da forga. Por estas caracteristicas, este grupo era bastante persegui- 
do pelas autoridades romanas.

Os varios fracassos dos levantes e lutas armadas contribuiri- 
am para o fortalecimento de uma antiga crenga judaica: a vinda de 
um messias. Nao havia uma unanimidade sobre o assunto, mas 
grande parte do povo judeu acreditava que um verdadeiro descen- 
dente da casa de Davi libertaria o seu povo de todo o sofrimento e 
humilhagao, impostos pelos romanos. Alguns (os zelotas, princi- 
palmente) acreditavam que esta libertagao se daria atraves da lide- 
ranga de um Salvador sobre os exercitos semitas.

226 BENOIT, Andre; SIMON, Marcel. Judaismo e cristianismo antigo: de Antloco Epifanio a 
Constantino. Trad.: Sonia Maria Siqueira Lacerda. Sao Paulo: EDUSP/Pioneira, 1987, p. 
53.

227 Seita religiosa dissidente dos fariseus, os zelotas eram compostos pelas camadas mais 
simples da populagao, camponeses em sua maioria. Esperavam a vinda do messias para 
que este pudesse libertar os judeus do dominio de Roma, libertagao que se daria atraves 
do uso da forga. Sobre a questao veja: FURNARI, Pedro Paulo. O contexto historico em que 
viveu Jesus. Sao Paulo: Duetto, 2006 (Revista Historia Viva-Grandes Religioes 1 -  Cristia
nismo).
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E neste contexto conturbado, tanto no ambito politico, como 
no religioso, que nasce Jesus, cujo nascimento pode ser associado a 
origem da religiao crista. Na obra Judaismo e cristianismo antigo, 
Marcel Simon e Andre Benoit nos fala que "as origens do cristianismo 
encontram-se na personalidade, no ministerio e na pregagao de Jesus 
( _ \"228

Jose, pai de Jesus, era natural de Belem228 229 e, seguindo as re- 
gras de recenseamento impostas por Cesar Augusto, teve que se 
dirigir, junto com sua mulher gravida, ate a sua cidade natal. Che- 
gando a esta, Maria teria dado a luz ao menino batizado com o no- 
me Jesus. Comega al a primeira duvida a respeito do nascimento de 
Cristo230, pois alguns estudiosos afirmam que a cidade natal de Je
sus e o povoado de Nazare. A segunda incompatibilidade diz res
peito as datas; os dois primeiros evangelhos narram que Jesus foi 
concebido no perlodo final do reinado de Herodes e morto em 4 
a.C.. Ja os livros de Lucas e Joao, mostram que o seu nascimento se 
deu entre os seis primeiros anos da era crista, perlodo em que ocor- 
reu o recenseamento na provlncia romana.

Os confrontos e as diferengas de fatos e datas nao ocorrem 
apenas em relagao ao nascimento de Jesus; os evangelhos sinopti- 
cos231 mostram disparidades em relagao ao livro de Joao no que diz 
respeito a data de sua morte, que poderia variar de 30 a 36 d.C., 
bem como, no que toca ao tempo de seu ministerio. Segundo Mar
cos, a vida de pregagoes de Jesus teria durado por volta de um ano. 
Em contrapartida, o evangelista Joao escreve que a vida publica de 
Cristo durou no mlnimo tres anos.

O fato que d& irucio ao ministerio de Jesus foi a sua partici- 
pagao no ritual de imersao nas aguas do rio Jordao, cerimonia que

228 BENOIT, Andre; SIMON, Marcel. Op., cit., p. 85.

229 Povoado localizado a 8 km de Jerusalem.

230 A palavra Cristo vem do grego: Christos, que significa "o Ungido". Palavra que na 
lingua hebraica e escrita deste modo: Meshiha, Messias.

231 Sao denominados sindpticos os tres primeiros evangelhos (Mateus, Marcos e Lucas 
respectivamente) por possuirem enorme semelhanga em seus conteudos.
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foi ministrada por Joao batista, homem que provavelmente partici- 
pava de uma seita que tinha por objetivo principal anunciar a "boa 
nova" e preparar a vinda do messias. Ele passara um bom tempo 
no deserto, onde se vestia com peles de camelo e se alimentava de 
gafanhotos e de mel silvestre232.

Apos o batismo no Jordao, Jesus parte em retirada para o de
serto da Judeia, onde permaneceu durante 40 dias, alimentando as 
necessidades fisicas com os dons do espfrito, a fim de alcangar uma 
elevagao. Em meio a desfiladeiros e ravinas, conforme nos infor- 
mam as escrituras, Jesus era posto a prova e tentado pelo demo- 
nio233.

Apos este acontecimento e tendo ciencia da prisao de Joao, 
Jesus retorna a regiao da Galileia234, localizada a cidade de Cafar- 
naum; ai inicia suas pregagoes de conteudo muito semelhante aos 
discursos de Joao, de quern se diferenciava por, ao inves de anunci
ar a vinda do messias, reivindica para si tal denominagao. No inlcio 
de seu ministerio, a mensagem era simples: "arrependam-se dos seus 
pecados por que o reino dos ceus esta proximo"235. Este tipo de pregagao, 
saliente-se, ja era anunciada por Joao Batista.

Foi na Galileia que Jesus recrutou seus primeiros seguidores, 
a quern denominou de apostolos236. Estes seguidores eram Pesca
dores, constituindo um grupo bastante marginalizado; era justa- 
mente entre os mais excluidos que a mensagem de Cristo ia sendo

232 Mt. 3. 4-6.

233 Segundo a visao crista: espfrito imundo, muito astuto, que se opoe a Deus e ataca as 
pessoas com todo tipo de males. Cf.: KASCHEL, Werner. Diciondrio da bxblia de Almeida. 
Barueri-SP: Sociedade Bfblica do Brasil, 1999, p. 52.

234 Uma das provincias da terra de Israel; era localizada ao norte e destacava-se por sua 
riqueza agricola. Os galileus tinham fama de serem atrasados culturalmente.

235 Mt. 4. 25

236 Cada um dos 12 homens que Jesus escolheu para serem seus seguidores e para langa- 
rem as bases da igreja (Mt 10.2-4; Ef 2.20). Apostolo quer dizer "mensageiro", isto e, aque- 
le que e enviado para anunciar a mensagem de Deus. Por anunciarem o evangelho, Paulo 
e alguns outros tambem foram chamados de apostolos (ICo 1.9; At 14.14).
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aceita com maior facilidade. Isso por conta das frustrates geradas 
pelas revolugoes armadas. Esta nova perspectiva surgiu como uma 
alternativa aos problemas gerados pela dominagao romana. Era um 
momento em que o discurso pacifista, aparentemente impossivel 
de ser pensado em uma epoca tao conturbada, ganhava espago, 
como se o povo estivesse dando uma chance ao diferente. Deste 
modo, Jesus ganhava fama em toda a regiao.

O anuncio do reino e o eixo central da mensagem de Cristo, 
sofrendo algumas variagoes, conforme as fases que seu ministerio 
ia atravessando. Vejamos o que Simon e Benoit nos mostram a res- 
peito disso:

Alguns textos apresentam o reino com o fato do futuro 
-  futuro que se imaginava em geral muito proximo -  
cujo advento dar-se-ia de um  so golpe, com o a instan- 
taneidade do relampago, em momento so conhecido  
por Deus. Outros ao contrario, dao a entender que as 
palavras e atos de Jesus j£ constituiam um a especie de 
antecipagao do reino, assinalando a fase inaugural de 
um  processo de que o resultado final e o completo de- 
sabrochar estariam no futuro, a se cum prir ap6s um a 
serie de cataclismos237.

Jesus procurava, tambem, da novas interpretagoes as Leis de 
Moises238, mas sem alterar sua fundamentagao:

Nao pensem que eu vim  para acabar com  a lei de Moi
sts  ou com  os ensinamentos dos profetas. N ao vim  pa
ra acabar com  eles, mas para dar o seu sentido com ple
to. Eu afirmo a vocds que tudo isto e verdade: enquanto 
o ceu e a terra durarem, nada serd tirado da lei -  nem a

237 BENOIT, Andre; SIMON, Marcel. Op., cit., p. 85.

238 Com muita frequencia, o termo e usado para designar os cinco primeiros livros do 
antigo testamento, o Pentateuco. Neste sentido, o termo geralmente aparece com a inicial 
maitiscula. VArias vezes outras expressoes sao usadas com este mesmo sentido, como "Lei 
do Senhor", "Livro da Lei", "Livro de Moises". Esta Lei se refere aos mandamentos, pre- 
ceitos e regras da Alian^a do Sinai, dados a Israel por intermedio de Moises (Rm 3.19-20; 
G1 3.17-21).
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menor letra, nem qualquer acento. E assim sera ate o 
fim de todas as coisas239.

Mesmo nao modificando a ideia central dessas leis, estas no
vas interpretagoes acabaram despertando grande desconfianga en- 
tres as ordens religiosas mais conservadoras, principalmente entre 
os fariseus240, ordem judaica bastante afastada das demais por 
cumprir rigorosamente as leis da Torn. Seus membros for am bas
tante criticados por Jesus justamente por se aterem as minucias de 
ordem formal e esquecerem a essencia das leis.

Outro fato que chama a atengao destes grupos mais inflama- 
dos e o modo com que Jesus se refere a Deus, chamando-o de pai, 
tipo de referenda que, a epoca, era considerada uma blasfemia gra
ve. Estas facgoes judaicas viam o divino como algo muito distante, 
tao distante a ponto de nao se poder mencionar diretamente o no- 
me de Deus.

O questionamento de alguns dogmas judaicos tambem foi 
causa de discussoes bastante acaloradas. Como exemplo, podemos 
citar o momento em que Jesus e seus discipulos recolhem espigas 
de trigo num sabado, dia dedicado entre os judeus para o descanso 
e total adoragao e, ao ser censurado pelos fariseus, responde: "o 
sabado foi feito para servir as pessoas, e nao as pessoas para seroirem o 
sabado"241.

Ao discursar contra a riqueza e o acumulo desmedido de 
bens, dizendo que “e mais dificil um rico entrar no Reino de Deus do 
que um camelo passar pelo fundo de uma agulha"242, Jesus acaba desper
tando a ira de outro grupo judeu: os saduceus243. Grupo que, mes-

239 Mt. 5.17.

240 Fariseu em hebraico significa separado; separatista. Mesmo sendo duramente critica
dos por Jesus, esta ordem acabara influenciando a religiao crista por possuirem a crenga
na imortalidade da alma, na existencia de seres celestiais e na ressurreigao da came.

242 Me 2. 27.

242 Me 10. 25.

243 Os saduceus baseavam seus ensinamentos principalmente no Pentateuco (cinco primei- 
ros livros da Biblia). Negavam a ressurreigao, o juizo final e a existencia de anjos e espiri-

152



mo pequeno quantitativamente, possuia grande influencia, por ser 
composto por grandes proprietaries de terras e pela elite sacerdotal 
que comandava o Sinedrio244. Apenas o fato de Jesus se compade- 
cer dos leprosos245 e andar em meio a mulheres, Pescadores, cobra- 
dores de impostos e outros grupos marginalizados, contribuiu para 
aumentar a desconfianga desta ordem religiosa.

Estes acontecimentos acabam unindo as duas faegoes, ate en- 
tao rivais -  fariseus e saduceus -  num objetivo comum: seguir os 
passos de Jesus e esperar um momento propicio para efetuar a pri- 
sao deste novo lider. Sacerdotes e outras autoridades representan- 
tes destas seitas passaram a camuflar-se em meio a multidao em 
todas as pregagoes de Cristo, chegando a argui-lo sobre questoes 
delicadas da epoca, com a intengao de pega-lo em contradigao para, 
assim, censura-lo.

A gota d'agua que fez com que os fariseus e saduceus partis- 
sem para uma articulagao voltada ao campo da agao, foi a entrada 
de Cristo em Jerusalem montado num jumento. Fato que recebe em 
sua narrativa biblica um carater triunfal e, nos dias de hoje, levanta 
algumas questoes. Pesquisadores afirmam que Jesus estava apenas 
ironizando com as autoridades romanas que, ao mesmo tempo, 
desfilavam do outro lado da cidade em seus cavalos de guerra. 
Mas, se este episodio reuniu uma grande massa para saudar Jesus, 
onde estaria este povo no momento que ele foi levado a Pilatos246? 
Por que nao se manifestaram em favor de Cristo quando o pretor

tos. Por pensarem de forma bastante diferente, os saduceus nunca se deram bem com os 
fariseus. Esses grupos se unem apenas para combater Jesus e seus seguidores. Cf.: KAS- 
CHEL, Werner. Op., cit., p. 141.

244 O mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte os sumos sacerdotes (o 
atual e os anteriores), chefes religiosos (anciaos) e professores da lei. Tinha 71 membros, 
incluindo o presidente (Jo 11.47). Cf.: Idem, ibidem, p. 146.

245 A lepra nao era considerada uma doenga comum, e sim um castigo de Deus para aque- 
les com excesso de pecados, por isso, os leprosos eram hostilizados e isolados da socieda- 
de.

246 Governador romano da Judeia no periodo de 26 a 36 d.C.
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da Palestina permitiu que a populagao escolhesse entre Jesus de 
Nazare e Jesus Barrabas, para escapar da pena de morte e ser liber- 
tado?

A expulsao dos comerciantes do templo de Jerusalem tam- 
bem foi um fato importante para que arquitetassem com maior ga- 
na a execugao de Jesus, pois ao cometer este ato, Cristo atingia dire- 
tamente a ordem dos fariseus, um grupo formado basicamente por 
comerciantes e artesaos, alem de, automaticamente, reivindicar pa
ra si uma autoridade sobre o templo que nem o mais importante 
dos sacerdotes ha via reivindicado.

Para complicar ainda mais a situagao, boa parte da popula
gao que estava ao lado de Cristo no decorrer do seu ministerio, 
simplesmente abandona a sua causa. Isto se deu ou por falta de 
paciencia em relagao ao seu discurso pacifista, ou por medo de re- 
presalias, ja que o cerco destas autoridades se fechava cada vez 
mais.

Diante de todos estes acontecimentos, ocorre o que parecia 
inevitavel: Jesus e preso. Isto ocorre apos a famosa traigao de Judas, 
um de seus apostolos. Com isso, o nome de Judas e considerado ate 
hoje sinonimo de traidor; mas, teria mesmo Judas traido a Jesus 
apenas pelo fator financeiro? Estuda-se a hipotese de que ele seria 
simpatizante das causas mais reacionarias e, ao ver que a mensa- 
gem de Cristo em nada estava contribuindo para a expulsao dos 
romanos do territorio palestino, vende-o no intuito de usar o di- 
nheiro para apoiar esta luta. Especula-se tambem que o discipulo 
era um zelota que no momento estava apostando nesta nova alter- 
nativa, mas, no fim, acabou frustrando-se247.

247 De acordo com alguns estudiosos, Judas de Iscariotes teria sido membro da seita dos 
zelotas. No quadro de um Messianismo Politico do sec. I da era crista, estaria convencido 
de que ele, com todo o seu poder, concretizaria a chegada do Reino tao desejado por Isra
el. Mas, com o tempo, teria comegado a sentir-se desiludido, porque Jesus nao teria cor- 
respondido aos seus ideais e expectativas. Desencantado com Jesus, o teria entregue ao 
Sinedrio para, assim, unir o povo judeu numa revolta contra Roma e desencadear o esta- 
belecimento imediato do Reino de Deus. Cf.: BORGES, Anselmo. Diario de noticias. Secgao
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Logo, apos a sua prisao, Jesus e levado ate a casa de Anas, 
sogro do grande sacerdote Caifas. La, e arguido de varias formas a 
fim de que conseguissem um bom motivo para crucifica-lo. E, logo, 
arranjam tal acusagao.

Como as autoridades judaicas nao tinham permissao para 
sentenciar penas capitals, recorreram ao pretor romano Poncio Pila- 
tos que nao entendeu de imediato o que havia ocorrido para que 
um homem, aparentemente inofensivo, despertasse tanta ira nas 
seitas religiosas mais importantes.

Ao cumprir uma velha tradigao de pascoa que consistia em 
deixar que o povo escolhesse um preso a ser solto, Pilatos, segundo 
os evangelhos, fica bastante surpreso ao ver que a populagao esco- 
lhe Jesus Barrabas ao inves de Cristo. Ora, isso faz total sentido, 
pois Barrabas era um zelota que sempre esteve a frente de revoltas 
e levantes contra Roma. Ele seria muito titil em novas insurreigoes, 
ao contrario de Jesus, que pregava uma libertagao espiritual e dis- 
cursava que todos os males sofridos em vida, seriam recompensa- 
dos com a vida eterna no reino dos ceus.

Mesmo ciente de que nao havia motivos para condenar Jesus 
a morte, Pilatos decide acatar o pedido das autoridades sacerdotais 
temendo aumentar a ira do povo judeu e a instabilidade politica da 
provincia, pois se a situagao da Palestina se agravasse, ele corria o 
risco de perder o seu cargo.

Desta forma, Jesus e condenado a crucificagao, tipo de pena 
de morte utilizado pelos romanos de forma corriqueira na epoca. 
Mas, mesmo sendo um instrumento tao comum, a cruz acabou ga~ 
nhando um carater mltico; tornou-se simbolo da religiao crista e 
passou a ser associada, de forma exclusiva, ao martirio flsico sofri- 
do por Cristo.

A cruz possuia varios formatos alem da tradicional represen- 
tada pelos cristaos; podia ter forma de "X", ou apenas uma haste 
fincada ao chao verticalmente. A vitima nem sempre era pregada;

Opiniao, 21/5/2006; National Geographic, abril de 2006; Historia Viva, novembro de 2003, 
pp. 61-65; BIJAOUI, Remy. O processo de Judas. Imago, 1999.
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poderia ser agoitada e amarrada ate que morresse, ter apenas os 
pulsos pregados, ser dependurada de cabega para baixo ate nao 
resistir mais, dentre outras formas. Apenas uma coisa parece certa: 
a grande maioria das vitimas nao tinha os seus corpos sepultados. 
Eram devorados por corvos e caes comedores de carniga. Sao raras 
as tumbas de casos de crucificagao que a arqueologia conseguiu 
encontrar. Isto so alimenta a discussao entre ceticos e religiosos a 
respeito da ressurreigao de Cristo. De um lado, os crentes afirmam 
que o corpo de Jesus nao pode ser encontrado porque a profecia se 
cumpriu e, no terceiro dia, apos sua morte, ele ressuscitou. Ja os 
estudiosos, que nao sao ligados a religiao, defendem que o corpo 
nao e encontrado porque este tipo de sentenga nao permitia que os 
restos mortais pudessem ser recolhidos.

Se finda, assim, a vida de Jesus Cristo, mas suas ideias dao 
origem a uma seita do judaismo que, inicialmente, foi duramente 
perseguida tanto por esta religiao, quanto pela religiao tradicional 
romana. Mesmo com muitas adversidades, conseguiu espalhar-se 
por quase todo o imperio, finalmente atingindo, no ano de 313, a 
oficializagao. Origina-se entao o cristianismo, uma das maiores e 
mais influentes religioes do mundo atualmente.
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12 Faces da Antiga GermAnia : O C otidiano  na V i-

SAO DE TACITO

Jean Paul Gouveia Meira

Nesta pesquisa, procuramos compreender como foi possivel 
a construgao do primeiro relato sobre os povos germanicos (a Ger
mania) pelo historiador romano Caio Tacito, durante os secs. I e II 
d.C., a partir dos procedimentos teoricos e metodologicos da histo- 
riografia romana por ele utilizados. Ao longo dos estudos sobre a 
Germania, percebemos, de um lado, que existem muitos tragos da 
civilizagao romana que influenciaram as tribos germanicas; de ou- 
tro, que o Imperio Romano estabeleceu contatos com elas a partir 
de seus interesses politicos, economicos, sociais e culturais.

Assim, neste trabalho buscamos perceber nas experiencias 
cotidianas dos germanos narradas por Tacito, o contexto das rela- 
g5es romano-germanicas. Alem disso, interessa-nos mostrar algu- 
mas influencias, provocadas pelo contato com os germanos, na obra 
deste historiador romano.

De inicio, buscamos informagoes sobre Caio Tacito, para, em 
seguida, relaciona-lo ao contexto historico em que se situa a obra 
Germania, como tambem, a maneira pela qual esse historiador in- 
terpretou o conceito de historia. Depois, mapeamos as descrigoes 
realizadas por Tacito sobre os germanos, povo que e o foco por ele 
abordado. Finalmente, procuramos entender os resultados da fusao 
de elementos romanos e germanos em ambos os povos. Para efeti- 
vagao desta pesquisa, utilizamos como suporte a obra Germania de 
Tacito e, alem disso, dialogamos com Jerome Carcopino, Breno Sil- 
veira, R. G. Collingwood, Jaques Le Goff, entre outros historiadores 
que compartilham das novas abordagens sobre a historia classica.

Sendo assim, o mais que se conhece de Publius Cornelius Taci
tus e tornado das referencias que o proprio historiador fez de si 
mesmo em seus escritos. A melhor fonte, neste assunto, sao as onze 
cartas que Tacito enviou ao seu amigo intimo, Plinio, o Mogo. Ci- 
dadao de rica familia, Tacito nasceu em 55 e viveu ate os 65 anos de
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idade; atravessou a fase de governo de varios imperadores; foi 
questor durante o reinado de Vespasiano248, tribuno no governo de 
Tito; em 88, tornou-se pretor. Como tal, admite-se que tenha ido 
administrar uma provincia nas redondezas da Germania. "Das o- 
portunidades proporcionadas pelo posto que foi ocupar e que resultou o 
livro Germania, trabalho de observagao arguta e profunda a respeito dos 
povos 'bdrbaros', contra os quais advertiu os Romanos, por constituirem, 
no seu pensar, 'ameaga' a seguranga do Imperio"249.

Mas, apenas durante os anos do governo de Nerva Traja- 
no250, os romanos entraram em duras guerras com esses povos ha- 
bitantes da regiao que corta os rios Reno e Danubio, conhecida na 
epoca como Germania. Tacito ja havia voltado para Roma, onde 
conquistou o status de consul em 97; era tambem um eminente ho- 
mem publico, reconhecido por sua oratoria. Foi na Roma de Traja- 
no que a vida desse historiador, entao senador, se fez prospera. 
"(...) se viu aureolado de todas as mais elevadas dignidades publicas e inte- 
lectuais a que um cidaddo do seu tempo poderia aspirar - afora a dignidade 
de imperador "251.

Entretanto, nao seria possivel apresentar, com apreciavel su- 
ficiencia, a figura de Caio Tacito e sua obra Germania sem se esbogar 
o quadro da epoca em que ele atuou. Mais precisamente, o Imperio 
de Trajano, periodo em que foi escrita uma importante descrigao 
das tribos germanicas, considerada precisa para a epoca. Tribos, 
contra as quais os romanos estavam em guerra.

Sendo assim, Trajano foi o imperador em cujo governo o Im
perio Romano atingiu sua maxima extensao. As riquezas obtidas 
dos saques das regioes conquistadas serviram grandemente para o 
financiamento de novas construgoes no Imperio, o que provavel- 
mente era importante para os romanos conquistarem a aceitagao

248 O reinado de Vespasiano comegou em 69 d.C. e encerrou-se em 79 d.C.

249 SILVEIRA, Breno. Prefacio. In: TACITO. Anais. Trad.: J. L. Freire de Carvalho. Sao Pau
lo: W. M. Jackson Editores, 1950, p. 6.

250 O governo de Trajano comegou em 98 d.C. e encerrou-se em 117 d.C.

“ I TACITO. Op., cit., p. 7.
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das provincias anexadas, sobre quem se consideravam superiores. 
Entre essas obras, destaca-se a criagao do foro de Trajano que, situ- 
ado no centro da urbe, ligava o foro de Cesar ao de Augusto: "no 
centro da praga erguia-se a estatua equestre do imperador"252. Era nessa 
praga que as pessoas se encontravam para as conversas de todos os 
tipos, principalmente no que tange aos aspectos politicos. Ai tam- 
bem, eram proferidos os discursos dos imperadores e dos oradores, 
a exemplo de Tacito.

Situada a um metro acima do foro, a Basilica Ulpia, assim 
chamada em homenagem a familia de Nerva Trajano, o superava 
em opulencia. "Separava as duas bibliotecas em estreito quadrilatero de 
24 por 16 metros, no meio do qual se erguia, e se conserva ainda hoje, qua- 
se intacta, a maravilha dessas maravilhas: a Coluna de Trajano"253. Ape- 
nas mais tarde, a coluna de Trajano se tornaria o tumulo de seu au- 
tor, que decidira erigi-la com a finalidade de eternizagao das vito- 
rias sobre o inimigo externo.

Por um lado, Marco Ulpio Nerva Trajano se preocupou em 
realizar aquelas construgoes, necessarias para melhorar as condi- 
g5es de vida dos cidadaos: abriu caminhos em terras distantes, cri- 
ou novas vias, construiu aquedutos e pontes, entre os quais se des- 
taca o que fez sobre o Danubio para facilitar a conquista da Dacia.

Por outro lado, levantou edificagoes que, alem de contribui- 
rem para a perpetuagao de sua memdria, buscavam o embeleza- 
mento da urbe, assim como, um aumento das possibilidades de di- 
versao dos romanos: teatros, circos, termas, etc.

Entretanto, durante todo o primeiro seculo da era crista, 
Roma possuia um contexto politico-social marcado por tiranias, por 
inquietagoes, por luxos desregrados e por intimidagao. Eram sem- 
pre constantes as conspiragoes. O objetivo imediato geralmente era 
o assassinato de um imperador, senador, tribuno ou juiz, alem das 
delagoes de companheiros para se conseguir favores do monarca.

252 CARCOPINO, Jerome. Roma no apogeu do imperio. Trad.: Hildegard Feist. Sao Paulo: 
Companhia das Letras; Circulo do livro, 1990, p. 22.

253 Idem, ibidem.
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Diante disso, a ascensao ao poder por Trajano trouxe para o 
senado a recuperagao da liberdade perdida, pois com a colaboragao 
deste, o imperador implantou o voto secreto e efetuou um piano de 
regeneragao moral e politica que teve consequencias na administra- 
gao, na justiga e na economia. Preocupou-se em aumentar os recur- 
sos dos impostos, com o fim de levar a cabo sua politica de constru- 
goes e melhorias na infraestrutura. Desse modo, o tempo favorecia 
o aumento da natalidade.

Assim, nao podemos esconder que a capital do Imperio 
devia sofrer os efeitos de um  superpovoam ento pior 
que os das nossas. Se em sua epoca alcangou um  de- 
senvolvimento tao grande, guardadas as proporgoes, 
quanto N ova York na nossa; se Roma, rainha do uni- 
verso antigo, deusa dos continentes e das nagoes, e 
Roma, que nada iguala e da qual nada se aproxima, 
tornou-se, no tempo de Trajano, a cidade tentacular e 
colossal cuja grandeza deixava perplexos os estrange i- 
ros e os provincianos, como a da metropole americana 
surpreende a Europa de hoje, parece que ela pagou a- 
inda mais caro o gigantismo com  o qual seu papel do- 
minador acabou por afligi-la254.

Nesse contexto, antes de entrarmos nas consideragoes em 
torno das descrigoes dos povos germanos, convem que exponha- 
mos a maneira pela qual Tacito interpretou o conceito de historia. 
Ele nao deixou em parte alguma de suas obras, a definigao clara 
daquilo que entendia que devia ser a Historia. Atraves de suas o- 
bras, e que podemos esbogar algumas compreensoes. Para Tacito, 
a historia tinha como principio basico a pesquisa para o encontro 
da verdade e do ensinamento moral. A verdade deveria ser procu- 
rada nos documentos oficiais, ou nas conversagoes com figuras aus- 
teras, sobreviventes as ocorrencias narradas. Segundo Collingwo- 
od: "Tacito imita a perspectiva estreita dos gregos do seculo V a.C., sem 
imitar as suas qualidades. Preocupou-se excessivamente com a historia das 
ocorrencias na cidade de Roma, negligenciando o Imperio, ou vendo-o ape-

254 CARCOPINO, Jerome. Op., cit., p. 40.
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nas refrectado atraves dos oculos dum romano que nao sai de casa"255. 
Sendo assim, a sua visao dessas ocorrencias exclusivas da cidade de 
Roma e, para Collingwood, extremamente estreita. Para tanto, ele 
sempre esteve a servigo dos senadores, desprezando uma adminis- 
tragao pacifica, em contraposigao a uma administragao pelas con- 
quistas e pela gloria militar.

Seguindo esses preceitos, Tacito descreve, de um modo ge- 
ral, os germanos sobre os seguintes aspectos:

1. Caracteristicas fisicas: Sao fortes devido ao clima e ruivos 
com olhos azuis.

2. Organizagdo politica: "Os reis sao eleitos conforme a sua nobre- 
za, mas os capita.es, escolhidos segundo a sua capacidade"256. Entretanto, 
esse poder nao e absoluto. Nesse contexto, os reis costumam deli- 
berar a respeito das coisas mais simples, pois as de maior impor- 
tancia sao tratadas em assembleias. Em dias com lua nova e lua 
cheia, eles tratam dos negocios por acharem momentos mais favo- 
raveis. Ademais, era desonroso para o principe ser excedido por 
seus soldados em bravura no campo de batalha, pois esses nao po- 
deriam iguala-lo em valor.

3. Justiga: "As penas nao sao consideradas como castigos ou execu- 
gao das or dens de um comandante, mas impostas pelos deuses"257. Elas 
variam de acordo com o delito. Por exemplo: para traidores, tinha- 
se o enforcamento nas drvores; para covardes e efeminados, ofere- 
cia-se afogamento nos pantanos, com uma grade por cima da cabe- 
ga. Se por acaso o acusado confessasse seus erros, as penas seriam 
mais leves, a exemplo da cobranga de multas de uns cavalos ou de 
cabegas de gado. Sendo assim, parte dessas multas era paga aos reis 
ou a comunidade e, outra parte, era dada ao ofendido e a sua fami- 
lia. Eram as assembleias que elegiam os chefes responsaveis pela

235 COLLINGWOOD. R. G. A ideia de Historia. Trad.: Aberto Freire. Lisboa: Editorial Pre- 
senga, s/d . p. 67.

256 TACITO. Germania. Disponivel em:
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/germania.html> Acesso em: 17/12/2006.

257 Idem, ibidem.
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justiga, alem da eleigao de cem homens como assistentes. Ademais, 
uma pessoa tornava-se cidada e poderia usufruir de seus direitos, a 
partir do momento em que se torna um bom soldado bem armado. 
Entretanto, nao armam um individuo sem o consentimento do Es- 
tado.

4. Organizagdo militar: "Como se pode supor pelas suas armas, 
nao ha aliferro em abundancia."258. Eram raros os que utilizavam gla- 
dios ou langas maiores; no geral, usavam frdmeas, de fino e curto 
ferro, mas tao agugadas e de facil manejo, pois com essas mesmas 
armas, lutavam de perto ou de longe. Nesse contexto, os soldados 
da cavalaria guerreavam com escudo e framea apenas, “e seus cava- 
los nao primam pela elegdncia e pelo porte, nem pela agilidade nem tam- 
pouco sdo treinados na variagao dos movimentos"259. Ja a infantaria uti- 
lizava langas, flechas e dardos. Esses guerreiros andavam nus ou 
cobertos de um saiote e, alem disso, nao colocavam nenhum enfeite 
em seus corpos alem dos escudos das mais variadas cores. Ade
mais, suas taticas de guerra consistiam em atacar sempre em con- 
junto de maneira que ninguem ficasse na retaguarda. Sendo assim, 
o exercito era composto em forma de cunha. Nessas batalhas, era 
considerado um crime caso um dos combatentes perdesse seu es
cudo, tendo como punigao a proibigao de assistir aos sacrificios e 
de tomar parte nas assembleias. Eles carregavam os corpos de seus 
companheiros mesmo no perigo da batalha. Alem disso, mulheres e 
criangas acompanhavam seus homens nos combates.

5. Economia: Devido ao clima aspero e duro, a maioria dos 
solos da Germania era fertil em graos, mas nao em frutas; as terras 
cultivaveis eram repartidas proporcionalmente ao numero dos que 
as cultivavam. Ademais, essas regioes eram fecundas em rebanhos. 
Entretanto, "nao sei se foi por mal ou por hem, o certo e que os deuses Ihe 
negaram ouro e a prata"260. Nesse contexto, as praticas de empresti- 
mo, de lucro e de usura eram desconhecidas entre os germanos. No

258 Idem, ibidem.

259 TACITO. Germania. Op., cit.

260 Idem, ibidem.
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caso da questao dos escravos, eles possuiam habitagao propria e 
governavam a si mesmos. Recebiam certa quantidade de generos, 
de gado e de roupas, e nisto se baseava sua escravidao. Entretanto, 
o crime praticado contra o escravo nao recebia punigao.

6. Habitagoes: "E sabido que os germanos nao habitam em 
cidades cercadas, nem admitem a construgao de casas umas proxi- 
mas das outras"261. Alem disso, nao edificam as aldeias, diferente- 
mente dos romanos. Ademais, nao usam pedra ou telha, mas a ma- 
deira bruta, sem preocupagao com estetica. Costumavam escavar 
subterraneos para se protegerem do frio e armazenarem os viveres.

7. Familia: "As mdes nao entregavam os filhos as servas ou as da- 
mas: elas proprias os amamentam"262. Os filhos sempre herdavam e, 
por isso, nao precisavam de testamentos. Existia um forte carinho 
pelos tios igualando-se ao dedicado aos pais.

8. Casamento: O marido tinha que oferecer o dote a mulher; 
geralmente eram bois, um cavalo e um escudo com a framea e o 
gladio. Se a mulher aceitasse, ela tinha que oferecer armas ao espo- 
so. "Os adulterios eram rarissimos entre povo tao numeroso e quando ha a 
punigao nao se faz esperar e cabe ao marido ministra-la"263. Poderia ex- 
pulsa-la de casa, cortar-lhe os cabelos e desnuda-la na presenga de 
parentes. Essas adulteras nao encontravam nunca mais quern as 
recebessem como esposa. Alem disso, nao existia o ideal de amor, 
elas se casavam por intengoes pro-criativas e, por isso, limitar o 
numero de filhos era considerado um grave crime.

9. Vestimentas: Usavam roupas simples como uma saia com 
uma fivela, e o resto do corpo ficava descoberta. "Os mais ricos se 
distinguiam pelo traje, nao tao amplo como o dos sarmatas ou o dos partos, 
mas hem ajustado e tanto, que se Ihes desenham os contomos do corpo"264. 
Em outros casos, tambem se vestiam de peles de animais, geral
mente eram os habitantes do interior da regiao da Germania. Al-

261 Idem, ibidem.

262 Idem, ibidem.

263 TACITO. Germania. Op., cit.

264 Idem, ibidem.
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gumas mulheres gostavam de usar roupas de linho, listradas de 
purpura, alem de deixarem os ombros, bragos e seios descobertos.

10. Refeigoes: Os germanos eram bons hospitaleiros e negar a 
estadia a um peregrino era considerado um crime. Ademais, "assim 
que despertam, pois de ordindrio se levantam jd com alto sol, lavam-se as 
mais das vezes em agua quente, como se vivessem em permanente inver- 
no"265. Em seguida, tomavam "cafe da manha" sempre armados, 
em mesas separadas. Comiam frutos silvestres, o que cagavam e 
leite coalhado. Bebiam muito e a embriaguez nao era considerada 
um aspecto vexatorio. Alem disso, fabricavam um licor de cevada e 
trigo fermentado a semelhanga do vinho que apreciavam muito.

11. Espetaculos e jogos: Os espetaculos sao todos de um uni- 
co genero: "rapazes nus que se exercitam neste jogo, saltam e dan- 
gam por entre as pontas das espadas e das frameas contrapos- 
tas"266. Faziam isso sem nenhuma remuneragao. Tambem jogavam 
dados e acabavam ate apostando a sua liberdade e o seu corpo.

12. Religiao: os germanos tinham como principais deuses 
Mercurio, Hercules, Marte e Isis (divindades vindas da Grecia, de 
Roma e do Egito), afora Tuistao e seu filho Mano que sao os funda- 
dores das cidades da Germania. Deuses que sao reverenciados com 
cantos, sempre com suplicas voltadas para se obter uma boa vitoria 
nas guerras. Alem disso, muitos sacrificios humanos sao oferecidos, 
principalmente ao deus Mercurio. Esses deuses nao tern fisionomia 
humana, sao naturais. As veneragoes geralmente ocorriam nos bos- 
ques e nas selvas. De resto, "os funerais eram realizados sem pompa. 
Em relagao aos homens ilustres costuma-se queimar-lhes os corpos com 
lenha especial, de madeira odorifera"267. Langavam nessas fogueiras as 
armas dos mortos e seus cavalos.

Outro dado importante a ser considerado trata-se da fusao 
de elementos germanos e romanos na cultura de ambos os povos. 
Sendo assim, o primeiro esbogo dessa fusao foi a anexagao desses

265 Idem, ibidem.

266 Idem, ibidem.

267 TACITO. Germania. Op., cit..
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germanos pelo exercito romano, alem da instalagao de algumas 
dessas tribos em seu territorio como federados. Isso foi promovido 
pelos romanos nao so para neutxalizarem seus ataques, mas tam
bem para confiar-lhes o cultivo de terras e manter com eles relagoes 
comerciais. Conforme Jacques Le Goff:

De facto, h& duas atitudes rom anas tradicionais perante 
os Barbaros. A  principio, conforme as circunstancias e 
os homens, dispunham-se a acolher os povos que se 
lhes apinhavam k porta e, mediante o estatuto de fede
rados, respeitavam-lhes as leis, os costum es e a origina- 
lidade; desse modo lhes m oderavam  a agressividade e 
faziam deles, em seu proveito, soldados e cam poneses 
-  minorando a crise de m ao-de-obra militar e rural268.

Nesse contexto, Roma adotou, alem de taticas de guerra, ar- 
mamentos eficazes em batalhas desconhecidos dos romanos, como 
a espada comprida, cortante e a pontiaguda. Alem disso, possulam 
tecnicas metalurgicas muito evolmdas: a arte do couro e as tecnicas 
de ourivesaria que muito agradavam ao Imperio Romano.

No entanto, o aspecto mais importante dos germanos incor- 
porado pelos romanos, alem do militar, foi o linguistico, pois a par- 
tir dos dialetos desses povos os romanos passaram a designar os 
termos de guerra, de instituigoes e da propria vida cotidiana. Ca- 
minhando no mesmo sentido, Roma tambem exercia forte atragao 
para esses povos da Germania. "Nao se apresentavam como inimigos 
das instituigoes romanas, mas como seus admiradores"269.

Sendo assim, os chefes de algumas tribos germanicas nao so 
chamaram romanos para serem seus conselheiros como procura- 
ram imitar as denominagoes dos titulos politico-sociais, como con- 
sules, patricios, etc. Alem disso, os germanos aqueceram seu co- 
mercio, com a utilizagao de moedas. Aspectos das artes romanas e 
do direito tambem foram incorporados.

268 LE GOFF, Jacques. A civilizagao do Ocidente medieval. Trad.: Manuel Ruas. Lisboa: Edito
rial Estampa, 1964 , v.I, p. 31.

269 Idem, ibidem.
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Aos olhos modernos, a Germania de Tacito pode ser tratada 
como uma obra literaria que se afasta dos padroes de um trabalho 
historico, sobretudo pelo uso de antiteses e hiperboles que lhe real- 
gam o valor estetico de varias de suas passagens. Esta claro que, 
como qualquer homem, Tacito deve ter cometido "erros" e utiliza- 
do contradigbes e que, por vezes, se deixou conduzir mais pelos 
impulsos pessoais do que pela razao. Alem do mais, ele serviu-se 
de poucas fontes, mas essas poucas fontes eram tudo o que se en- 
contrava disponlvel em seu tempo. Apesar disso, essa obra e um 
documento de grande relevancia para se acessar os costumes dos 
povos da antiga Germania, por seu carater de verossimilhanga.
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