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NBron. le molns belliqueux des empereurs romalns du premler sldcle. s'est trouv6 aux prises 
avec des problemes mllltalres. 

L'historiographle modeme Btudle et analyse de nouveaux aspects de son gouvernement, que 
I'antique hlstorlographle. appuy4e sur des textes de Tacitus. Dlon Casslus et Suetonlus, n'a pas wm- 
ptis. 

En Otient les partes envahlssent I'AmBnle et causent des problhes jusqu'A ce que Rome ani- 
ve A les paclfler. En Occldent, Ia guerre de Bretagne a cause plus de clnquante mllle mo&. En meme 
temps. en Germanle, les barbares ne sont pas du tout Banqullles En oube. les relatlons entre les julfs et 
les romalns eont trBs dlfflclles: Ia domlnation est oppresslve; (8s extorslons, frequentes; et les julfs se 
soul8vent 



Pode parecer ir6nico que o menos bellcoso dos Imperadores do s6culo I se en- 
volvesse em sucessivos problemas militares. ConvAm observar que a limkacao dos 
efetivos, desde o advento da monarquia, impediu o Imperio de empenhar-se m i l i n -  
te nas tarefas de defesa e impeliu o Estado a renunciar a empresas que lhe h a  eriam 
de propiciar seguranca e prestigio. Por essas razbgs, Roma nao p6de manter o domfnio 
sobre a Germhia e viu-se impossibilitada de resolver, de modo definitivo, o problema 
das relacoes com os partos. O Imp6rio tinha, sem duvida. possibilidades para firmar-se 
no mundo oriental sobre os mesmos pressupostos ideologicos das monarquias heienls- 
ticas. isto 6, apresentando-se como continuador dos mesmos ideais de conquista iiimi- 
tada e indefecdvel (Attilio Levi). Alem disso. a guerra contra os partos era fundamental 
para assegurar o domlnio romano na Asia Menor e o unico caminho para garantir a 
tranquilidade do com6rcio romano no Oriente. 

Preocupada em corrigir muitas afirmacoes contidas nas fontes antigas, a histo- 
riografia moderna tem desvendado novos aspectos da vida do Principiado durante o 
reinado de Nero. Fala-se hoje - ao lado de uma politica interna, de uma polltica econ6 
mica -, de uma diligente e oportuna diplomacia do quinto imperador. Parucular atencao 
vem merecendo a ativa polltica oriental e o admiravel esforco do jovem soberano para 
conciliar as duas faces do mundo romano, buscando uma interpenetracao das civili- 
zac&s ocidental e oriental, no prop6sito grandioso de aproximar o Oriente helenfstico 
do Ocidente latino. A historiografia antiga nao compreendeu a amplitude dessa polltica 
de renovacao. Na sua hostilidade a Nem, Tacito, Suetonio e Diao Cassio nao viram 
senao a decadencia e a destruicao de uma civilizacao arrastada a infamia pela tirania e 
a crueldade de um monstro. 

A parur de Augusto, importa assinalar, a polltica externa de Roma foi caracteristi- 
camente defensiva. O ImpArio nao se preocupou em anexar ou colonizar novos tenito- 
rios para eliminar zonas de pressao como as existentes nas fronteiras do Rem e da 
Armenia. Esta Ultima, objeto de conquista parta, constitula ponto nevralgico desde que, 
cor,. a morte de CAsar, se rompera o plano de difusao da civilizac30 classica. A malo- 
grada tentativa de conquista da Germania por Augusto impediu a necessaria e deseja- 
da romanizacao da regiao, que depois se tornou imposslvel. e Roma teve de limitar-se 
a incursbes punitivas contra os barbaros. 

A situacao praticamente nao se alterou nos primeiros anos de governo de Nero. 
Na AmBnia, o objetivo era conter os partos dentro de suas fronteiras; na Germania, 
manter no Reno uma linha fortificada para guarnecer o limes Impoe-se reconhecer. 
com tantos historiadores modernos, que Nem tinha em mente um plano de assimilacao 
das cuituras romana e oriental. Nao era propriamente um programa de expansao-mas 
um projeto de estabillzactlo atravAs da renovacao. Presumivelmente, mais instintivo 
que racional. Era uma politica do proprio Nero, nao de SBneca, de Agripina ou de Cor- 
bultlo. Expressava-se no culto das artes e dos espetfkubs. nos prqetos de viagens. 
na Inquietac80 manifesta de um prfnclpe Incapaz de permanecer confinado dentro dos 



estreitos limites do palacio imperial, na palxao do mar e mesmo nas libertinagens notur- 
nas, ocasi80 em que se misturava com gente de todos os nfvels soclalsl. As orgias de 
Nero, que tanto escandalizavam a aristocracia senatorial e o romano de tradlctio, me- 
recem mais atencao do que lhe dispensou Suetbnio. Mesmo adotando um comporta- 
mento pouco convencional, Nero sentia-se preso aos ensinamentos de seu mestre e 
ministro, aos conselhos e controle de sua mae, aos deveres de seu oflcio. Revelava-se 
impaciente e inconformado. Mas A necessArio reconhecer: havia mais substancia poliu- 
ca e futuro nas incursoes noturnas do imperador do que na direcao que, peado peb re- 
ceio ou respeito a Seneca, ele seguia de mA vontadd. 

Tacito expoe as correntes de opiniiio dominantes em Roma quando Nero, no co- 
meco de seu governo, se viu diante da possibilidade de um confronto mil@ com os 
partos, e afirma que havia confianca porque Seneca e Burro eram homens de compro- 
vada experiencia das coisas e que ao imperador nao faltaria energia para levar a bom 
t e m  a campanha3. Com efeito, renascia no final de 58 a velha questao do Oriente. 
Nos Ultimos anos da Republica, Roma tentara sem exito submeter os partos. Julio C& 
sar dispunha-se a marchar contra a Partia com dezesseis legioes para empreender a 
conquista, quando foi assassinado. Augusto sabia que a opini8o publica romana ansla- 
va por mais que um sucesso diplomatico e, embora a realidade fosse bem diferente, 
tentou dar a impressiio de que a Partia e a Armenia eram dependentes de Roma, talvez 
pelo fato de haver podido, em algumas ocasio6s, manter nos tronos desses pafses 
seus candidatos. No perlodo de ClAudio, Vologeso, rei dos partos, encontrou oportuni- 
dade para invadir a Armhia, antigo domfnio de seus antepassados, a fim de colocar no 
poder o irmao, Tiridates. A despeito das vitorias iniciais, o rigor do Inverno e a peste 
forcaram o invasor a adiar seus planos. A guerra entre romanos e partos prosseguia, 
mas em fracas hostilidades. Sob Nero, a luta pela posse da Armenia seria travada com 
mais empenho. Vologeso niio tolerava que o lrmao,Tiridates, se visse privado do tro- 
no que lhe dera ou que o possufsse como dAdiva de potencia estrangeira. Para fazer 
frente ao problema annhio, Nero entregou o comando das operacbes a Domfcio Cor- 
bulao, parlidario dos direitos outrora alcancados pelas campanhas de Luculo e Pom- 
Peu, e que JA havia dado provas de seu valor na GermAnia. Na verdade, a guerra obede- 
cia a duplo proposito: conter a invas8o parta e proteger o comAcio romano com o Orien- 

1 - Sobre o slgnlficado dos excessos de Nero e. enfim. de toda a sua Wellanschnuung, cf. Pi- 
card, 1962: e tamb6m Radlus, ad.: 132-3; e ainda Levl. 1949: 158-62. 

2 - Radlus. s.d.: 133. 
3 - Tac. Ann XIII 6. Pnra uma vis80 dos palses da h l a  Ocldentai. prlndpalmente o Relno de 

Pdrgamo. Eglto. .liid61a e Relno dos partos. antes da guerra clvll, d. Mommsen. 1960: IV 422-6. Sobre 
a poiRlca orlenlnl do Nero. cl. (:Iiapot. 1951: 65-6-275. V. tambem Hendersbn. 1903: 153 et seqs. e 
I evi. 1949: 168 o1 stxls. 



te. Nero aparentemente retomava a polftica agressiva de Luculo e Pmpeu, nao obstan- 
te fosse pessoalmente pacifista. 

Percebendo o despreparo e a indisciplna da tropa, Corbulo procurou restabele 
cer a ordem e o espfrito combativo de seus soldados. Segue-se uma guerra dispersa, 
sem enhntro frontal, antes uma guenllha. Defeccbes na ArmBnia dificultavam os proje 
tos da Tiridates, que concluiu nao haver mais razao para entregar A sorte das amas o 
que pode. ter solucao atraves de acordo. Nao tendo sido possfvel, pela desconfianca 
mutua, Corbulao decidiu-se a atacar as poslcbes inimigas na escalada de que resultou 
o assalto a Artaxata, a capital, que fd incendiada e duramente arrasada. Prosseguiu 
sua marcha atA Tigranocerta, que tambem se rendeu. O presffglo romano estava resta- 
belecido e firmava-se como nos melhores tempos. O reino da ArmBnia foi confiado a 
Tigranes, antigo refem em Roma, que nao parecia o homem certo para as drcunstan- 
cias. Corbuiao retirou-se para assumir a jurisdicao imperial da SMa. 

A vit6ria nao trouxe resultado decisivo porque a guerra estava apenas tempora- 
riamente interrompida. Para comemorar o triunfo, o Senado decretou festivo o dia dessa 
vitdria, mandou erigir estatuas e arcos ao principe e o aclamou imperator. Entretanto, 
continuavam pendentes a questao fundamental da posse da regiao e o definitivo afas- 
tamento do perigo parto. Com efeito, a defesa da fronteira da Armdnia aparecia como a 
tarefa mais importante de Roma, porem A imperioso reconhecer que a luta com os par- 
tos era demasiadamente arriscada porque, alAm de outros fatores, as legibes se depa- 
raiam com um inimigo ousado e estimulado pelo Mio aos romanos. As consideracoes 
que se escondem por Iras da conduta romana nao sao expostas por Tacito, ficando 
apenas subentendido que Corbuiao tinha liberdade de acao. Teria porventura falhado a 
politica amenia de Nero - razfio de sua queda, segundo.alguns? Pretender enxergar 
nos iesultados poliiicos da campanha de Corbuiao desinteresse de Nem pela conquista 
do reino dos partos, qiie lhe propiciaria romanizd-lo e toma-lo o baluarte mais avancado 
na parte oriental do ImpArio, parece-nos precipitado4. Sabemos por Tacito que o general 
vitorioso gostava de contemporizar e, sempre que possfvel, evitar com astucia a incer- 
teza dos confrontos. TambAm A verdade que o projeto neroniano de promover a fusEo 
dos dois mundos nao impiicava necessariamente participacao militar, mas era antes 
uma concepcfio cultural, uma idealizacao nfio elaborada. RazBo por que nfio atendia h 
expectativa de seus generais. Seguramente, a fronteira da ArmBnla teria de ser recua- 
da ate o reino dos partos para aliviar a pressEo que se exercia sobre o Ocidente. Por 
nfio ter feito isso, a poliiica oriental de Nem ou, mais precisamente, sua polRica am&nia 
resultou falha, e a turbulBncia voltou a inquietar o limes oriental. 

Afrontado com a destitulci30 de seu irrnao e irritado com o assalto de Tlgranes h 
vizinha provlncia arsdclda, Vologeso decidiu reagir e fazer guerra aos romanos, a quem 

4 - Radlus, (s.d: 213) 4 de oplnltio que Nero ntio desejou realmente a conqulsta, deixando de 
por dlsposlctio do general as foqas necessarias. Levl(l949: 169-70), por seu turno, aflrma que Nero, 
prenildo por dlflculdades de poinlca Interna, cwneteu o seu prlmelro erro na guerra pdrtlca ao dividir o 
comando de CorbulRo axn o legado da SCIa. Domfcio CohuiAo. Btll ao Eslado Romano, no momento. 
poderla tomar-se uni perigo R seguranca do prfnclpe. 



responsabilizava pelo rompimento da paz. Entregou novamente o trono da Armenla ao 
irmao Tiridates e pos-se em marcha sobre as provlncias de Roma. Seus dois prlnclpals 
alvos eram a Armhia e a Slria. CorbulBo encanegou-se da defesa da Slria, provldem 
clou o envio imediato de reforcos a Tigranes e tambdm culdou de guarnecer o Eufrates, 
erguendo adiante do do foruficacbes para interceptar o Invasor. Para proteger a Arme- 
nia foi designado CesBnlo Peto, que logo se revelou incompetente. A rivalidade entre os 
dois chefes nao tardou a aparecer. Mal se toleravam. A ameaca de invasho exigia ac6o 
pronta e en6rgica para desferir um golpe decislvo no inimigo, ou seja, uma guerra de 
conquista, uma retomada dos planos de CAsar. Isso nBo ocorreu. Embora bem sucedi- 
do, Corbul8o inclinou-se a negociar com Vologeso. Este, por sua vez, declarou-se 
pronto a tratar com o Imperador para reclamar a posse da AmBnia e firmar a paz; man- 
dou levantar o cerco de Tigranocerta e retirou-se. NBo tendo chegado a acordo, as par- 
tes reiniclaram as hostilidades. Peto Invadiu a AmAnla e deslocou seu ex6rcito para o 
Monte Tauro, a fim de recuperar a capital. Al foi cercado e batido pelo inimigo, quase 
sem luta. Corbuli%o partira em socorro, sem muita pressa, para remediar a in6pcia do ri- 
val, mas chegou tarde. Peto ja havia abandonado o acampamento sitiado, em desorga- 
nizada e humilhante retirada. Voiogeso, triunfante, cruzou o rio sobre um elefante, dei- 
xando no seu rastro armas, cadaveres e as legioes em fuga. Ainda uma vez coube a 
Corbulao restabelecer o equilibrio e encontrar uma soluc6o para salvar o prestlgb ro- 
mano. Das negoclacbes que se seguiram entre ele e O rei parto, ficou estabelecido que 
as fortificacoes romanas al6m do Eufrates seriam demolidas e, em troca, os partos dei- 
xariam a Amenia. Entrementes, a Roma chegavam notlcias contraditbrias. Carta de 
Vologeso, levada por emiss&ios, narrava o que ocorrera com as legioes de Peto e re- 
velava a disposicgo de Tiriaates de ir a Roma receber a coroa, mas que se via momen- 
taneamente retido por seus deveres de sacerdote; que iria diante das insfgnas e da 
imagem de CAsar, defronte das legioes, receber a investidura de seu poder. De seu la- 
do. Peto nao mandava Infonnacbes seguras, dando ate a entender que tudo ia bem. O 
Senado, todavia, j6 tinha ordenado em Roma a constnicao de monumentos pela derrota 
dos partos, antes mesmo que a guerra houvesse acabado. 

0 s  embaixadores orientais voltaram sem nada conseguir mas levaram presentes 
para deixar claro a Tiridates que, se viesse pessoalmente, obteria o que pretendia. Ne- 
ro tomou conselhos sobre o caminho a seguir- uma paz desonrosa ou uma guerra ar- 
riscada. Desta nem se cogitou. Foram, entretanto, reforcadas as tropas da reglaio e 
CorbulBo recebeu poderes tao grandes quanto os que anteriormente haviam sido come- 
tidos a Pompeu para combater os piratas que infestavam o MediterrAneo e importuna- 
vam o interesse comercial de Roma. O general, alem de haver obtido os melhores feC 
tos militares, revelou-se hhMI negociador ao receber os embalxadores de Tiridates e 
Vologeso que tinham vlndo tratar da paz. Sugeriu CorbulBo que Tiridates recebesse a 
coroa da ArmAnla como doac8o e que Vologeso firmasse alianca com Roma. Dava-se, 
pois, de novo Aquele pals um prlncipe persa. que recebia Invesudura do imperador ro- 
mano. Em dia e hora marcados celebrou-se a conferbncia entre CorbulBo e Tlridates. 
Decldlu-se que o pvem soberano colocaria as Inslgnlas reais junto A esthtua de CAsar 



e que n a  as retomaria senti0 das proprias maos do imperador. A cerimbnia realizou-se 
poucos dias depois, com os dois exercitos confrontando-se em soberbo desfile militar. 
A astucia de Corbuiao transformou a festa em exaitacao'a grandeza de Roma. a tropa a 
exibir seus estandartes e aguias e no meio deia as imagens de seus deuses. No centro 
havia uma tribuna sobre a qual a cadeira curul sustentava a estatua de Nero. Para la di- 
rigiu-se Tiridates, que depos sua coroa aos pAs da estatua. O esplendor da cehbnia 
foi completado com o magnfico festim oferecido por CorbuEo ao rei da ArmBnia. Este 
ngo escondia sua admiracao pelo que via, fascinado, entre outras coisas, pelo toque da 
buziga no fim das refeicoes e o acender dos fogos em frente da barraca augural. A tudo 
respondia o general com exageros, incitando o entusiasmo do seu hospede pelos cos- 
tumes romanos. Tidates escreveu depois cartas de submissao ao imperador e prepa- 
rou-se para ir a Roma receber das maos de Nem sua coroa. A AnnBnia era dos partos, 
mas Roma ostentava a dominacao. 

A visita de Tiridates a Nero custou ao tesouro imperial elevada soma, que recaiu 
como oneroso fardo sobre as provfncias. Depois de passar por NApoles, onde se en- 
contrava o imperador, para prestar-lhe obedihcia, o rei da ArmBnia dirigiu-se a Roma. 
A cerimdnia de coroacao realizou-se no Forum. Nero, vestido com o manto triunfal, re- 
cebeu o prfncipe asiatico, que se lancou a seus pAs e proferiu palavras de humilde 
submissao. Nero respondeu solenemente que lhe concedia agora a coroa que somente 
ele tinha o poder para tirar ou outorgaP. Tindates recebeu valiosfssimos presentes e 
teve permissao para reconstruir Artaxata, para o que lhe foram cedidos trabalhadores 
especializados. Nero ordenou que se fechasse o templo de Jano, na esperanca de que 
uma nova Pax Augusta se abrisse para o Imperio. 

O longo perlodo de estabilidade que sobreveio provavelmente justificou o trata- 
mento dado ao problema. Nao se encontra nas fontes nenhuma censura a soiucao pro- 
priamente dia, embora fique subentendido que Corbulao tinha pessoalmente condicbes 
para obter vitorias decisivas, caso houvesse encontrado maior disposic~o da parte do 
imperador. Mas 6 preciso lembrar que Nero apoiou sempre o seu general, oferecendo- 
lhe os reforcos necessarios e mantendo-o durante longo tempo no comando de nume- 
rosa tropa e no governo de extenso territorio, o que desde a Apoca de Augusto nao ha- 
via sido permitido a pessoas estranhas familia imperiat. Nao deve ser esquecido 
tambhm, como se escreveu antes, que Roma nao dispunha, desde o advento do Imp6- 
rio, do consideravel numero de ex6rcitos do final da RepLiblica. A reducho, por Augusto, 
do numero total de legibes e o desgastante esforco na Germfinia tomaram praticamente 
impossfvel a manutencao de uma expressiva forca no Oriente. Daf nem sempre ter p e  
dido Roma apoiar os pdncipes ali tutelados, pois se tornara quase inviAvel maior envol- 
vimento militar na regiao. Nessas circunst&ncias, a poliuca armhla de Nem nao deixa 

5 - D.Cass Hlst.Rom.LXIII. Sobre a visita de Tlrldates, v. SueL Nero XIII e Plln. Nnthlst. 
XXX 14-7. 

6 - Wsmilngton. 1969: 97. As contradlcbes da polltlcn orlental de Nero explicam-so pelo con- 
traste entre as asplracbes de CorbulAo e as ordens emanadas do prlnclpo e do Senado (Lovl. 1949: 
174). Sobre a Id4Ia polfuca e a c~nipnnlia de Corl~iilRo. v. 1-evl. 1949: 177 el soqs. 



de ser metitbria, em que pesem as contradicoes entre a grandiosa MeallzacBo e sua 
realidade tanglvel. Entretanto, por haver eie concebido uma verdadeira polfuca oriental, 
fd possfvei ao ImpAdo assegurar, nos cinquenta anos seguintes, reiacbes est8veis 
com os mais perigosos rivais de Roma. 

A GUERRA DA BRETANHA 
0 s  primeiros passos seguintes conquista da Bretanha nao tinham sido padcu- 

lamente diffceis para os romanos. A arremetida contra a parte oeste foi mais ardua 
diante da resisthncia que os sflures ofereciam. Pouco antes de Nero subir 680 poder, o 
governo da Bretanha coube a A. Dldio, que se empenhou na luta contra os obstinados 
sflures, mantendo as posicoes at6 entao conquistadas. Seu sucessor, C?. VerBnb, em- 
preendeu algumas incursoes ao interior do pafs dos slkires; todavia a morte o bnpedlu 
de completar a obra de expansilo na provlncia. 

No infcio de seu principado, Nero nilo parece animado do prop6sito de ampliar o 
dmlnio na regiao, talvez porque, nilo obstante tivessem os sflures cessado as hostiy- 
dades, a parte ocidental da Provfncia s6 fosse considerada segura depois de garantida 
a submiss~o dessa tribo. 6 tanbem presu.mlvel que tenha havido esperanca de encon- 
trar riqueza mineral e assim ampliar a exploracao do chumbo que, desde 49. era extraf- 
do em Mendips7. 

Em 58, Nero encarregou do governo da Bretanha SuetOnb Paulino. que havia 
adquirido certo prestfgio em sua passagem pela Maurithia e por sua bravura era con- 
siderado rival de Corbulao. Preparou-se Seutonio com o objetivo de fazer uma expe- 
dicao contra a ilha de Mona (Anglesey), densamente povoada e bel de refugio dos 
rebeldes. A travessia do estreito operou-se com facilidade, mas ofereceu a TAcito oca- 
siao para narrar o pavor dos soldados diante de mulheres desgrenhadas, vestidas de 
preto e a erguerem fachos incendiarios, ao lado dos druidas que bradavam impre- 
cacbes. 

Enquanto destrufa os bosques onde se sacrificavam os prisioneiros, Suetonio 
Paulino conheceu a revolta dos icenos, que vinha fenentado havia )igo tempo. O rei 
Prasutago, na esperanca de salvar seu reino e sua fortuna, antes de morrer tinha insti- 
tufdo herdeiros suas duas filhas e o imperador. Ap6s sua morte. entretanto, os romanos 
devastaram-lhe o reino, flagelaram sua esposa (Baudica) e violaram suas filhas. Os 
principais dos icenos foram despojados e os parentes do rel, escravizados. A hidlg- 
nactio tomou conta da tribo, que teve o apoio de outras, dentre as quais se salientavam 
os trinobantes, que haviam sofrido com a criacao da colhia de Camaloduno (Col- 
chester) em seu territario e viram suas propriedades confiscadas. Acrescente-se ain- 
da a repulsa As despesas de culto no templo erguido por Claudio em sua prbpria home- 
nagem. 

A brutalidade dos centuribes e a rapacidade dos procuradores aparecem em TA- 
cito como causas da revolta8. A tematka da liberdade A retomada por Diao CAssio, que 

7 - Wamlngton. 1969: 74. 
8 - Tac Ann XIV 31. 



tamti6m atnbui a Baudica palavras de comovente apeio A luta contra a opressao. Para 
ele, entretanto, as razbes da revolta prendem-se A exigencia de devolucao das i m  
portancias que Claudio concedera aos notaveis da tribo. Outro motivo seria o extorsivo 
empr6stimo financeiro de Seneca ao rei Prasutago, cujo pagamento em vao o ministro 
exigiag. Nao deixa de ser significativo o silhcio de Tacito, que conhecia bem as acu- 
sacbes ao filosofo propenso A hipocrisia. 

A revolta foi liderada pela rainha Baudica. Essa mulher de bela aparencia e voz 
dura, vibrando de indignacao e tendo nas maos uma lanca, dirigiu-se a todos a pregar a 
luta pela liberdade contra a servidao, a luta contra a cobica romana que a todos privava 
de seus direitos. Num carro com as filhas, percorria as diversas nacbes fomentando a 
guerra ao inimigo. O primeiro ataque ocorreu em Camaloduno. 0 s  romanos nao tiveram 
tempo de levantar trincheiras e construir fossos para a defesa da colhia, que se viu 
reduzida a escombros, com seus ediffcios e templos incendiados. A legiao de Petflio 
Cerealis veio em socorro, mas foi destrocada e perdeu toda a infantaria. Seguiu-se o 
avanco sobre Londfnio (Londres), porto de entrada e ativo centro comercial, que foi t e  
mada e saqueada em furia pelos rebeldes. A mesma sorte teve Verulamio (St. Albans), 
cujos habitantes foram trucidados. Tacito estima em 70.000 o numero total de mortos 
entre romanos e aliados. Diao Cassio admite que 80.000 pessoas foram massacradas 
nessas razzias. As cifras &o parecem exageradas quando se recorda que era co- 
mum o afluxo macico de comerciantes para as regioes conquistadas, devendo incluir- 
se al os bretoes que nao aderiram & revolta. 

SuetBnio Paulino manteve-se imperturbavel na adversidade. Reorganizou seu 
exercito, agnipando a DRcima Quarta Legiao e forcas auxiliares, num total de dez mil 
homens. Aos soldados exortou a darem combate aos rebeldes, em cujas fileiras, sa- 
bntava, havia mais mulheres que combatentes. Dispbs suas tropas em posicao fa- 
voi~vel, junto de uma entrada estreita cercada de florestas. Af travou-se a batalha. A 
princfpio a legiao se manteve firme, escorando o ataque inimigo, mas, logo que este es- 
gotou seus arremessos, irrompeu em forma de cunha, acompanhada no mesmo impeto 
pelas tropas auxiliares. Nem mesmo as mulheres foram poupadas no massacre dos 
breu5es. Baudica suicidou-se, para nao cair viva nas maos dos romanos . 

Viorioso embora, Suetbnio ficou sujeito A inspecao de um enviado especial, des- 
pachado para a Bretanha a fim de examinar o estado geral da provfncia e tentar estabe- 
lecer a wncbrdia entre o general e o novo procurador, bem como abrandar o 6dio da 
populacao. O imperador ficara sensibilizado com a tenfvel matanca e com a devas- 
tactlo de cidades e colbnias. Suetbnio manteve seu comando ate 61, quando teve or- 
dem de entregar o exercito por haver perdido alguns navios. Gracas em parte A mode- 
ractle com que se houve Nero na conducao dessa guerra, abstendo-se de punir mais 
duramente os revoliosos, pode o sucessor de Suetbnio obter destes a deposicao das 
armas. Durante o remanescente reinado de Nero, os romanos tiveram pouca atividade 

9 - D. Cass. HtS(. R&. LXU. Tenha-se eni conta a liostilidado deslo autor FI SBneca, cuja for- 
iuna,estlnwlavn crtkas aialiciosas. 



militar na Bretanha. Afinal, nao existia a perspectiva de uma visao a partir da ilha e os 
negocios do Oriente exigiam maior expicacelo. Por essa razao. o imperador pensou ate 
em retirar o exercito da Bretanha, ideia a que m e n t e  renunciou por nao querer insultar 
a gioria de seu pai1 O. 

A FRONTEIRA RENO-DANUBIANA 

O Imp6rio estava em paz e as fronteiras bem definidas. A soluca0 da questao 
am-ienia, bom ou mau grado, revelou o senso da poliiica externa neroiana. Estabelecido 
o equillbrio na parte oriental, Nero cogitou at6 da ocupacao do Chucaso e da Russia 
meredional para melhor assegurar a Roma o indispensavel abastecimento de cereais. 

Na Germania, a sluacao continuava sob controle. Todavia, a pretendida conquis- 
ta definitiva da regiao tornara-se um projeto irrealizavel ap6s o insucesso da tentativa 
de Augusto. As campanhas de Germanico, por seu turno, interrompidas sob Tiberio, 
demonstraram a invabiudade da fixacao de uma linha Elba-Danubio. A partir dar a fron- 
teira recuou ate a margem esquerda do Reno e passou a compreender dois comandos 
- o da Germania Superior e o da Germania Inferior. Mas a criacao de postos avanca- 
dos no territorio dos barbaros pareceu aos imperadores uma providencia inelutavel, 
disso resuitando a construcao de fortes em Hofheim, Wiesbaden e Gros-Gerau, nas 
duas margens do Main inferior. Tal polltica de ocupacao transrenana seria estendida 
por Claudio at6 Francoforte, com legioes e tropas auxiliares, e cujo objetivo essencial 
era proteger a Galia do Norte1 l. 

Para melhor abrigar os soldados, construcoes de pedra substitulram as de ma- 
deira e terra. Da margem direita do Reno teve inlcio uma progressiva penetraca0 pacifii 
ca que se refletiu na abertura de estradas e mercados, e na orientacao dos indlgenas 
para a agricultura e a pecuaria. As terras nao cultivadas formam pastagens e territorios 
imperiais, sob a administracao do poder romano. Esses povoados quase urbanos, sur- 
gidos a partir do perlodo Claudio-Neroniano, proviam as tropas de servicos especiais - 
padeiros, armeiros, ferreiros etc. A despeito de sua funcao econtimica, trata-se de re- 
g i & ~  essencialmente militares, distmtas dos nucleos civis formados pr6ximo dos fortes 
e destinados a estabelecer ligacao entre os exercitos da Germania e do Danubio12. Um 
extenso limes fortificado, de Andemach a Lorch, por onde se ligava ao limes da Recia, 
formava uma barreira contra as tribos orientais. 

Alem de seus estritos deveres militares. as tropas situadas na Germania dedica- 
vam-se a outras ocupacoes. Corbul50, proibido por Claudia de novos empreendirnen- 
tos. por haver semeado a agitacao dos caucos, p8s o ex6rcito da Germania Inferior a 
servico da construcao de um canal ligando a Mosa ao Reno, com 23 milhas de ex- 
tensao. Cursio Rufo, por sua vez, ocupou as guarnicoes da Germania Superior na 

10 - Suet Nero XVIII. Na adm~nistracao da Provincia Britanica. Nero impOs. segundo Lew, una 
diretlva misurata ed equillbrata(l949: 191). 

1 1 - Homo. 1947: 28 
1 2 - Warmington. 1969.80- 1 



abertura de uma mina de prata no Campo MAlico13. Um dique para conter as Aguas do 
Reno, iniciaqndo seis dechbs antes, foi completado par Paulino Pornpeu. Empreendi- 
mento mais audacioso deveu-se a Vetus, que projetou ligar por um canal o Mosela e o 
Ararts para que, abavAs dele e depois pelo Moseia, as tropas pudessem chegar ao R e  
no e ao oceano; era a tentabiva de estabelecer uma ligacao fluvial entre o Meditenheo 
e o Mar do Norte, atraves do R6dano e do Reno. A meritbria iniciativa nao pode, contu- 
do, ser conclufda diante da oposic8o do lugar-tenente da BAlgica, sob a alegacao de 
que tal projeto acarretaria pertubacoes h Galia e apreensoes ao imperador. 

A inalividade militar dos ex6rcitos propicbu a crenca, entre os barbaros, de que 
os romanos nao retomariam nenhuma ofensiva contra suas tribos. Por isso, os fdsios 
ocuparam, nas margens do Reno, campos baldios destinados h pastagem do gado ne- 
cessario ao abastecimento das tropas. Os chefes germanos, ameacados pelas amas, 
tiveram ordem de retirar-se para suas antigas terras, mas foi-lhes permitido ir a Roma 
sdkitar outras ao imperador. Nero concedeu a ambos a cidadania romana, porem or- 
denou que os fdsios abandonassem os campos ocupados. Por nao atenderem. foram 
reduzidos h obediencia pela forca. 

Essa mesma terra foi depois ocupada pelos ampsivArios, expulsos de seus 
campos pelos vizinhos, que buscavam um asilo seguro. Seu chefe. Baiocob, tinha ser- 
vido ao ex4rcito romano sob TibArio m GennAnico, e havia mantido seu povo em estrei- 
ta ligaciio com Roma. O governador da provfncia prometeu, particularmente. dar-lhe ter- 
ras, mas o chefe barbaro recusou, voltando-se entao para outras nacoes em busca de 
apob. Os romanos frustraram a tentativa de alianca, atraves de uma demonstracao de 
forca, e os proprios germanos acabaram mergulhando em lutas tribais que tornaram 
diffcil uma uniao contra o inimigo externo. Embora as causas desses choques tflbais 
sejam pouco conhecidas, admite-se que tenham tido base s6cio-econdmica ditada pe- 
las dificuldades oriundas do excesso de populacao e da infertilidade das Areas cultiva- 
das. Roma soube explorar essas rivalidades internas e atrair as simpatias dos chefes 
locais. 

Na verdade. os gemanos infundiam certo temor, e Roma n%o esquecia a derrota 
de Varo e o insucesso de Gennanico. Por outro lado, seu amor ti liberdade. sua arte 
marcial e sua ousadia despertavam incontida a admiracao, como se v6 em Seneca14. 
Gennanos estavam a servico do exbrcito romano, em tropas auxiliares ou em servicos 
especiais, e mesmo algumas de suas tribos viviam dentro do limes romano, sujeitas a 
tributo. 

O alargamento da fronteira atb o Reno e o Danubio. com as conquistas de CAsar 
e Augusto, tornaram a Itfilia mais resguardada de possfvel ataque partido do Norte. Mas 
6 estranho que, atA Claudio. grande parte da linha do Danubio estivesse desprovida de 
mabr -defesa, o que supbe a inexist6ncia de perigo temfvel na Floresta Ne9ra.D eslo- 

13 - Tac. Ann. XI 19-20. Corbulho. cuja dureza no trato dos soldados inimigos se tomou conhe- 
cida. mandou que emissarios atrafssem rendicho os principais dos caucos e Ilquldassem o chefe. E 
IastlmAvel que TAciio. rfgido moralista. justifique a vergonhosa balcso empregada wnba o inimigo. 

14-Sen. Delra111. 



camentos de tribos na 6rea danutjam passaram a ameacar a presenca romana, rezao 
por que, a partir de Nero, o Imperio adotou medidas mais vigorosas para sua defesa. 
Tr6s leglbes foram entao fixadas na MAsla, no Danubio inferior, onde a estrada cons- 
trufda por Tlberlo favorecla a penetracao dos barbaros. Dentre os numerosos povos 
que Infestavam a provfncla, distinguem-se os os celto-ilfrlos , a Oeste os tracbs. a 
Leste; os sarrnatas e os bastamas, provenientes do al6m-Danubb; os citas, semino- 
mades, vindos das estepes alem do Cducaso e do Mar Casplo; e os gregos, nas mar- 
gens do Mar Negro. Dal a exlstbncla de uma dvilizac8o propriamente ranana a Oeste, 
enquanto a Leste predomhcu uma civuizac00 heienica. Gracas B. flxacQo durante o 
pertbdo nerdano de expressivo numero de transdanubianos na planlcle fOrtii, r provh- 
cia tomou-se produtora de trigo com significallva contrlbuic80 para o abastecimento de 
Roma. 6 curioso, mas nao surpreendente, a presenca de mercadores na foz do Dnies- 
ter e do Dnleper, em ativo com6rcio de troca e venda. Na Panbnia, que consliiula r U- 
nha de defesa contra invasoes de tribos prbximas. localizavam-se duas legbes. Duas 
outras acampavam na Dalmacia, cujos recursos minerais (ouro, prata e ferro) atrafarn 
os romanos. A paz no Danubio, entretanto, era constantemente ameacada pelas lnces- 
santes incursoes dos povos vizinhos e, a partir de 67-68, tornou-se un desafio ao po- 
der de Roma. De resto. coube B. orientacao polluca adotada no reinado de Nero informar 
o comportamento da diplomacia imperial na regiao renana. nos quarenta anos seguin- 
tes. 

A GUERRA JUDAICA 

Restabelecida a paz nas fronteiras, a ordem interna foi interrmpkla em 66, com a 
revolta judaica. Desde que se tomou provlncia romana, foi a Jud6)a governada por um 
procurador que residia em Cesareia. A todos os judeus do Imp6rio Augusto concedeu 
isenc0o do servico militar, liberdade de culto o dereito de remeter para Jerusalem a con- 
tribuicao anual do Templo. Atrav6s de leglslac80 especial, que lhe conferia a condich 
de religio licita, pode o particularismo religioso de Israel resguardar o direito de nao 
cultuar imagens imperiais e ver reconhecido o carhter nacional de sua doutrina. 

As extorcoes frequentes dos procuradores agravavam as rejlacbes entre judeus 
e romanos. O domlmio opressivo. entretanto. gerou choques vblentos e derramamento 
de sangue. mesmo antes da revolta de 66, o que revelava a impossibilidade de con- 
vivbncla razoavelmente harmoniosa entre o Imp6rlo Romano e a teocracla judalca. In- 
cidente grave ocorreu quando Galus pretendeu Instalar sua estatua no Templo; a su- 
MevacBo de muitos dias s6 se deteve pela morte do imperador. A tentauva de Clkudb 
de atenuar a posic8o romana, nomeando Agripa para o reino judaico, mostrou-se logo 
Ineficaz. Talvez em nenhuma outra provlncia o sentimento de liberdade tenha sMo tBo 
permanente. e os romanos, que sabiam da Importhcia da religiao para os judeus, n8o 
perceblam contudo suas implicacoes politicas e sua irredutlvel resistbncia. 

Quando da ascensBo de Nero ao trono. era procurador na Judela Antonlo Felix, a 
quem T6cito acusa de crueldade. sem especificar1? Os dois procuradores seguintes 



governaram sem matores Incidentes. Mas os desmandos e a rapinagm do procurador 
G. Floro levaram os judeus a desencadear uma insurrelc80 em Cesareia. Salmon apon- 
ta como fator preponderante da expbsSo do movknento o natural desep de inde- 
pendencia nacbnal e o caicub de que os recentes acontecimentos na Amhia, en en- 
fraquecendo o poder de Roma, propiciaram o sucesso do rnovirnent~~~. A tentativa de 
confisco do tesouro do Templo, pelo procurador. i rr i iu a paci4ncia dos judeus. A rebe 
llao toma-se InevitAvel quando em Jerusaiem se recusa o sacriffcio para o imperador. 
Os Zelotes lideram os grupos de resisthcia e a agitacao ganha todas as cidades da 
Jud6h e depois Alexandria. Em Jerusalem. houve choques violentos entre a populach 
judaica e as tropas romanas, cups soldados foram mortos ou expulsos. Em Cesareia, 
por esse tempo, verificou-se um massacre de judeus, o que estimulou a represalia, nao 
s6 no reino de Agripa, mas tambem nas comunidades slrias onde os judeus eram maio- 
ria. 0 s  romanos e seus simpatizantes viram-se ameacados pela acao dos sicarii, que 
assasinavarn e plhavam. O legado da Slria atravessou a GallBia. em socorro do procu- 
rador Floro. Alcancou Jerusaiem, porem logo depois bateu em retirada. perseguido pe- 
los judeus1'. 0 s  rebeldes organizaram tropas em todo o pals e prepararam-se para a 
resist&ncia, que durou sete anos. O sucesso inicial fortaleceu a posicao dos que dese- 
javam a guerra e deu-lhes o apoio dos pnncipais sacerdotes que antes haviam defendi- 
do a paz. 

Afortunadamente para Roma, os negocios no Oriente caminhavam bem e as re- 
lacoes com os partos maliaram-se nesse mesmo ano 66. Para conduzir a guerra 
contra os judeus, Nero designou T. Flavio Vespasiano, a quem confiou tres legioes - 
a V Macedonica, a X Fretensis e a XV  Apollinaris -, num total de aproximadamen- 
te 50.000 homens. O piano consistia em dominar o pals gradativamente, deixando o 
assaito a JerusaiBm para o fim. Assim, Vespasiano procedeu ao ataque a cada cidade 
em maos do inimigo e abriu caminho em direcao ao Sul. atraves da GalilBia, de cuja de- 
fesa se encarregou Jose ben Matias (FlAvio Josefo). Os romanos cercaram Jotapata e, 
em meio a terrlvel matanca. com a fome aniquilando as Ultimas r m s ,  arrasaram 
totalmente a cidadela. Preocupado em sobreviver, Jose ben Matias adotou a causa ini- 
miga. Vespasiano passou o inverno em Cesareia e a seguir devastou Sarnaria, Idum6ia 
e Pereia, em 68. Em Jerusalem. a guerra civil devorava as faccoes rivais, os zeioies 
Impuseram-se pelo terror, eliminando membros da aristocracia e dos fariseus. que se 
opunham a guerra. Vespasiano ]A se preparava para atacar Jerusalem. quando soube 
da morte de Nem. Seguiu-se um ano de tregua. Em 69, Vespasiano partiu em busca do 
poder Imperial, deixando ao fiiho Tlto a tafefa de completar a subrniss8o dos judeus. Na 
primavera de 70 comecou o cerco de Jerusalem. A cidade foi ~ i ~ t ~ ~ ~ U ~ ~ m e n t ~ d e m o C  
de e o Templo destruido. A obsunada resistencia teve lim quase tres anos depois, ao 
cair a fortaleza Msissada. A oevastadora vitoria exlkiguia o Estado Judeu, com a abo- 

16 - Salmon. 1963: 196. 
17 - T ic  HisL V 10. Pinsky, 1971: 123:-6. Joa Bell. lud. 11 13.19-24. 
18 - Jos. Bell.lud.lll8-10.13. Sobre FIAvlo Josefo. d. Santos, 1981: 11-1 19. 



l l c b  do Sinedrio e do Sumo Sacerd6cb. pfivava os vencidos do culto no Templo de J e  
rusalem e determinou a dllspora. A guerra viornou mais de um milhao de pessoas. 
mero que TAcitolQ r+uz para 600.000. e fez cerca de 97.000 prisiaielros. Mas deixou 
entre os judeus a segura convlcc8o de que a perda do seu Santuario era um fato tran- 
sitorio, animados que estavam pela esperanca da restauracao do Tempb. 
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