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Introdugao

A entidade politica que hoje denominamos Imperio Romano e o qua-
dro geografico e juridico no interior do qual se produziu a mais prodigio-
sa mutac,ao alguma vez vista nas sociedades humanas e cujas consequen-
cias, de toda a ordem, decorridos dois mil anos, ainda nao se esgotaram.

Esta designa?ao, Imperio Romano, traduz, melhor ou pior, a de im-
perium romanum, que, muito antes do que hoje chamamos «Imperio»,
e que so comecou na segunda metade do seculo i antes da nossa era,
servia para designar nao so o espago no interior do qual Roma exercia o
seu poder, como este mesmo poder..

As origens do poder

A palavra imperium, devido as numerosas conotagoes que implica,
torna-se dificil de traduzir. Nao esta, como a nossa palavra «imperio»,
indissoluvelmente ligada a ideia de violencia e de constrangimento, se
bem que esta nao esteja ausente, pelo menos na origem,'e muito tempo
antes de se formar o regime politico «imperial», que sera preferivel
designar por principado, pelo menos nos seus primordios. A nogao ex-
pressa pela palavra imperium esta viva na mentalidade romana, tanto
quanta podemos remontar no tempo. Designa uma forca transcendente,
simultaneamente criativa e reguladora, capaz de agir sobre o real, de o
submeter a uma vontade. E assim que o proprietario de um terrene, que
o desbrava e cultiva para depois colher, ou poda numa vinha os ramos
superfluos, conservando apenas os sarmentos nos quais se formarao os
caches, exerce o seu imperium. Havendo constrangimento, este e criati-
vo. Nao e o fim em si. O imperium nunca e uma tirania gratuita.

Os asteriscos* remetem para o glossdrio historico no fim do volume.
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A etimologia da palavra e' muito clara. Contem a ideia de ordenacao,
de preparatives feitos tendo em vista um fim, concebido pelo espirito de
quern comanda. Ora, existe em Roma, desde o tempo dos reis, um deus
que possui este «imperio» ao mais elevado grau. Prestam-lhe culto sob
o nome de Jupiter, ao qual estao indissoluvelmente ligados dois epi-
tetos: os de «Muito Misericordioso» ou «Muito Eficaz» ou «6ptimo»
(Optimus) e «Muito Grande» ou «o Maior» ou «Maximo» (Maximus).
E a sua volta, sob o seu olhar, que se ordena a cidade. Reside no Capi-
tolio, o monte que domina o vale do Forum. E nao so o simbolo visivel
do Estado Romano como o poder que Ihe mantem a unidade e assegura
a vitalidade. E o detentor do imperium. E este poder transmite-o ao Rei,
que estabelece com ele contactos directos, gracas aos pressagios que
recebe, quando o interroga. Depois, quando o exercito da cidade obtem
uma vitoria, e a ele que esse mesmo rei agradece, na cerimonia do triun-
fo, vestindo o traje que e proprio do deus.

Quando os reis foram expulsos de Roma, no fim do seculo vi a. C.
(em 509), os magistrados que Ihes sucederam conservaram este poder
divino, esse imperium que estavam autorizados a pedir ao deus, de-
pois de escolhidos pelo povo. O «povo romano» possui a preeminencia
polftica absoluta, a maiestas - essa maiestas que, durante o Imperio,
delegara no prfncipe, sem nunca dele abdicar; mas o exercfcio do poder
esta ligado ao imperium.

Alem do imperium, existem as leis. Sao duas fontes de poder, pa-
ralelas e complementares. A lei, votada pelo povo, e uma regra aceite
de uma vez para sempre. Refere-se a situacoes determinadas e impoe
solucoes. O imperium, pelo contrario, enfrenta o imprevisto. E vivo,
alteravel e, se assim se pode dizer, complementar da lei. Mas nao deve
substitui-la, pois a sua autoridade assenta na maiestas do povo.

Esta concepgao, que remonta as proprias origens do Estado Roma-
no, ainda estava viva no infcio do Imperio. E formulada e afirmada por
Tiberio, a proposito de um caso observado no oitavo ano do seu reinado
(em 22 d. C.): «Os direitos», diz ele (isto e, as regras fixadas pelas leis),
«reduzem-se sempre que aumenta o poder, e nao se deve recorrer ao
imperium quando e possfvel decidir segundo as leis» (Tacito, Anais,
III, 69).

A distincao, muito estrita, e obstinadamente mantida entre o que
decorre do imperium e o que decorre das leis, era o fundamento da
Libertas*. o estatuto jurfdico que distinguia o homem livre do escravo.
As palavras de Tiberio recordam-no. A «liberdade» dos cidadaos era de
certo modo marcada, protegida pelas iura, isto e', as diierentes prescri-
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coes juridicas contidas nas leis, como o reconhecimento do direito de os
quirites* (os cidadaos de pleno direito) possuirem uma fortuna pessoal
(ou patrimonial), de a legarem. de contrairem um casamento «legfti-
mo» - isto e, sujeito a consequencias legais —. a certeza. tambem, de
nao sofrerem castigos corporais e de nao serem enviados para o exilio
sem um julgamento da cidade no seu conjunto, feito em boa e devida
forma, e proterido em nome do populus. Estes privilegios nao podiam
ser discutidos por nenhum detentor do imperium, pelo menos em tempo
de paz ou, encontrando-se a cidade em guerra, no interior da Cidade.
aquem do pomerium, a muralha religiosa, delimitada por marcos, cons-
truida em seu redor.

Existia, pois. um imperium civil, exercido pelos magistrados «su-
periores». os consules* e os pretores*, e que se traduzia pelos edictos.
nos quais anunciavam as regras que aplicariarn no exercicio do cargo.
Este costume sera seguido nas provfncias* quando um proconsul* ou
um propretor* (isto e, um consul ou um pretor prorrogado no cargo para
esta missao particular) tiver por obriga^ao assegurar o seu governo.

Na cidade em guerra, o imperium pertencia ao magistrado encar-
regado de comandar o exercito, mas nao podia ser exercido fora do
pomerium. O cidadao «mobilizado», o quirite que se tornava miles,
encontrava-se inteiramente submetido a vontade do chefe. Comegava.
no infcio da campanha, por Ihe prestar juramento de obediencia abso-
luta, ate a morte. A conducao de uma campanha militar exige que os
soldados se submetam totalmente ao chefe, e este deve ser capaz de
conceber, a cada momento, a resposta as situac.6es que se apresentam.
A sua liberdade de acgao nao pode, portanto, ser restringlda por prescri-
coes juridicas a priori. Mas ha mais. No decurso de uma guerra «justa»
(isto e. declarada segundo os usos, tendo como testemunha Jupiter no
Capitolio), o chefe da legio, da leva, torna-se. como outrora o rei. o
vigario ou a encarnagao momentanea do deus. Havera limites para a
vontade de um deus?

O caracter sagrado do imperium jamais desaparecera. Um costume
muito antigo, que permaneceu vivo ao longo dos seculos, estipulava
que, uma vez termmado o combate, os soldados vitoriosos aclamassem
o chefe conferindo-lhe o titulo de imperator, tambem usado por Jupi-
ter. O que equivalia a identificar o mortal com o imortal. Este titulo de
imperator, assim atribufdo pela voz dessa fracgao do povo que e a le-
gio, tinha de ser sempre confirmado por uma decisao do Senado. Daqui
resulta que um magistrado que exercesse um comando militar nao era.
por esse facto, consagrado imperator. Era necessario o carisma que so
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a vitoria confere, carisma proclarnado pela voz unanime dos soldados,
pela sua vontade comum, na qual se pretendia ver uma inspiracao vinda
dos deuses, e, antes de mais, de Jupiter.

Depois da vitoria de Cesar em Munda, na Hispania, a 17 de Mar-
co de 45 a. C., que pos termo a resistencia dos pompeianos, o Senado
atribuiu-lhe. entre outras honras, o tftulo de imperator, que conservaria
de uma vez por todas, como um prenome caracteriza uma pessoa para
sempre. O que, acrescenta Dion Cassio, que narra o facto (XLIII, 44),
nao pos fim ao costume anterior, uma vez que a cada vitoria alcanga-
da em nome do principe, por um dos seus legati, Ihe era renovada e
acrescentada aos seus tltulos a mesma denominacao - a que chamamos
«saudagao imperial».

Compreende-se a complexidade das nocoes expressas pelos termos
imperium e imperator, nao so nas aplicacoes praticas, como tambem
nas associates que com elas se prendem. Em piano de fundo, nunca
esquecida, uma aura mfstica, emanada de um deus, e renovada quando
o imperator o consulta tirando os auspfcios. Por vezes, como no dia em
que Trajano foi solenemente adoptado por Nerva (28 de Outubro de
97 d. C.), o deus manifesta-se claramente e, de certo modo, investe ele
proprio o future imperador. Mas mesmo nao se produzindo nenhum mi-
lagre, nem assim deixa de se admitir que o principe e elevado ao poder
por vontade de Jupiter. Esta concep^ao, que remonta a Roma arcaica e,
provavelmente, aos Etruscos, revelou-se particularmente util quando o
imperium romanum se estendeu aos pafses de cultura helenica, onde a
monarquia era de regra e onde, desde Homero, a tradicao repetia que
os reis eram «filhos de Zeus». Ora, Zeus e Jupiter eram considerados
identicos, por toda a gente, e desde tempos imemoriais. Para retori-
cos, teoricos das instituic,5es polfticas, como Elio Aristides ou Dion de
Prusa (dito Crisostomo, Boca de Ouro), contemporaneos de Trajano
e de Adriano, a extensao do imperium, isto e, do poder emanado de
Jupiter Capitol ino, aos pafses gregos limitava-se a reencontrar uma rea-
lidade que contava varies seculos. Assim, nem Dfon nem Aristides se
esqueciam, nos seus discursos, de concluir pela legitimidade do poder
romano.

O imperador-deus

A apropria§ao quase automatica do titulo de imperator pelo princi-
pe - a principal personagem da cidade, o seu «condutor» e «guia» - a
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