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NogSo e contehdo da historia do direito 

1. Idea geral do phenomeno juridico, como realidade hisrorlca, e da 
norma juridica. Processus natural da sua formaq'io e sua' indole 
evolutiva. Possibilidade e necessidade do estudo historic0 do phe- 
nomeno juridico. 

2. Objecto e noq8o da histo& do direito. 
3. Delinea~Bo do conte6do da historia do direito; distincqiio entre ella 

e a historia da 1egislaqBo e a do direito positive. 

1. ((A vida social, escreve Icilio'Vanni, 6 'a resultante de 
um systema complicado e especializado de org5os e de fun- 
cq6es. Alguns destes orghos e funcqiies rt?m por fim regular. 
a conducta humana e constituem o ccsystema yegulador)) da 
sociedade . . . Estas forqas directoras ou se concentram em 
instituis6es verdadeiras e proprias como o Estado, a Egteja, 
a Escola na sua func~iio educadora, ou em lzormas de con- 
d u c t ~ ,  as quaes determinam e regulam o modo e a f6rma 
que as acq6es humanas devem revestir; e por maneira tal, 
que ndo s5o meros conselhos ou modelos offerecidos A acti- 
vidade humana,c$ue seja facultative seguir ou rejeitar, mas 
verdadeiros imperatives ou normas com caracter obriga- 
torid (I) .  

( 1 )  Lepioni di filosofia del diridto (Bologna, 1904); pag. 63. 



Estas normas, que, durante os primordios da vida social 
humana, viveram fundidas na mesma unidade material e 
formal, conforme a homogeneidade incoherente e indefinida 
que entCo distinguia os aggregados humanos, foram-se dif- 
ferenciando e especializando corn o decorrer do tempo por 
forma a scindirem-se em grupos, certamente affins quanto 
ao intuit0 geral, mas differentes pel0 caracter, pela structura, 
pela esphera de acqiio, pela funcqiio especifica e differencial 
que exercem, e pela garantia que as defende e acnia. Assim 
6 que, lan~ando os olhos para a sociedade civilizada contem- 
poranea, se nota immediatamente ao lado da norma religiosa, 
tiio absorvente nos primitivos tempos e garantida pelo poder 
da divindade, a norma moral, dia a dia mais ernancipada da 
rutela religiosa, e garantida exclusivamente pela consciencia 
publica ou individual, e um outr3 grupo de normas, que des- 
tacam pela sua grande extensgo e excepcional importanc~a, 
e cujo caracter especifico e differencial esta em que sEo reco- 
nhecidas e applicadas coactivamente pelo Estado, mediante 
orghos proprios. 

Sgo as normas juridicas, cujo fim 6 assegurar, poy meio 
da coac~Zo judicial, a realiqa~ifo das condig6esXnecessarias 
h-existencza e aesenvolvimento dos aggregados sociaes que 
nab encontram garantia eflcaq nos dictames da consciencia 
publzca ou no regular funccionamento das actividades colle- 
ctivas: . 

Na verdade, a funcqa'o do direito, como norma reguladora 
da vida social, tern sido, atravez da historia, desde a consti- 
t u i q b  gentlllcia do clan at6 o Estado moderno, uma f unc~Zo  
de gardntia, diversa no seu aspect0 formal e na sua orga- 
nizaqBo segundo o maior ou menor progresso do momento 
historic0 em que se considere, mas a mesma em sua natu- 
reza e fins. E, em these geral, devemos dizer corn Icilio 
Vanni que o direito tern sido uma forca organizadora e con- 
junctamente um instrumento de cultura. ~ U m a  f o r ~ a  orga- 

nizadora, porque, estabeIecendo uma ordem nas relacdes 
humanas, limitando as actividades: coordenando-as e subor- 
dinando-as aos interesses geraes de todo o grupo, tornou 
possivel a organizacgo social. Urn instrumento de cultura, 
.emquanto, garantindo as varias.manifestac6es da actividade 
humana, tornou possivel a elevacBo da convivencia human2 
a formas sempre mais progressivas. Integrando os dois con- 
ceitos, podemos dizer corn Schaffle (astruttura e vita del 
co?po socialeu) que, considerado na sua generaIidade, n rti- 
reito k uma o r ~ a n i z a ~ Z o  de garantia 4ue tern assegura&u 
conserva~a-o e o desenvolvzmento dos aggregados sociaes e 
do5 seus componenles no aecul-so aa nzsrorzau ( I ) .  

! 

Ora, do mesmo mod0 que todos os phenomenos do mundo 
inorganic0 e organico, as normas e as institui~Bes juridicas 
na'o representam o producto mysterioso de urn acaso indeci- 
fravel ou a invenqa'o arbitraria de um s6 ou de varios indivi- 
duos, de uma so geracEo ou de uma so 6poca; sBo, no mundo 
super-organico, a expre<sEo necessaria e natural de urn longo 
processus de formac5o e de evoluca'o historica, produzido 
pela ace50 e reacca'o reciproca dos varios elem~ntns que se 
agitam e luctam no seio das sociedades. 

Como a religia'o, o direito P o producto de urn inrilno tra- 
balho da consciencia social, C um phenoqeno psycho-colle- 

( I )  Cf. Icilio Vanni, ob. cit., pagg. 215-216 N%Q se esqueq-a que sd 
em these geral affirmamos o que fica exposto no texto. Relativamente 
a certos grupos de relaci5es sociaes e em certos periodos da evoluq8o 
historica, a consciencia social ha sido, quanto B elaboraqPo das normas 
ethicas e juridicas, offuscada ou desencaminhada pela ac@o pe~niciosa 
de factores, a que escriptores ital~anos chamam - inJuencins sinistras; 
- e tem, par isso, deixado de ser interprete illuminada, impartial e fie1 
das necessidades de conservaqGo e progresso collectivo. Cf. Icilio Vanni, 
ob. cit , pag. 2 I 7 e segg. 



ctivo, ou, na phrase de Wundt, um dos p r o d u c t ~ ~  eswirituaes 
@-commnnidade. 

ccm toda a communidade, escreve Icilio Vanni, se formam 
idkas e sentimentos dominantes, relativamente a conducta 
humana e ao mod0 por que esta deve realizar-se; se formam 
convic~6es cornmuns de que a conducta deve obedecer a 
certos principios e conformar-se com certas normas: idCas e 
conviqSes que, pelo objecto a que se referem, se devem 
dizer ethicas, e a que Ardigo, que as analysou yrofundamente 
na sua Sociolog-ia, chama ideas sociaes. Se as ideas e os 
sentimentos ethicos da consciencia social sho acompanhados 
pela convicqho de que certos modos de conducta devem ser 
a todo o custo observados e que ainda mesmo coercivamente 
se  deve impdr a sua observancia, enta'o a convicca'o ethica 
junta-se a opinio juris, isto 6 ,  a opinizo da necessidade juri- 
dica de urna determinada acg.50. Em todo o caso, uma con- 
vicqLo ethica de uma communidade exprime niio so ideas e 
sentimentos communs, como tambem vontades convergentes 
que se affirmam e impo'em perante vontades singulares como 
um querer collective superior. Para que taes convicc6es que 
afinal sLo meros factos internos ou estados de consciencia 
se possarn converter em normas de conducta e assumir ca- 
racter obrigatorio, C necessario um process0 exterior cognos- 
civel por certos caracteres formaes, mediante o qua1 o querer 
superior ao querer de cada u ~ n  se fixa e se torna visivel e 
concretow (I). 

Uma vez elaborado, o direito na'o cristalliza em fonnas 
fixas e immutaveis. Gerados em as necessidades, sentimentos 
e ideas sociaes que vivem num constante, ainda que lento, 
movimento de transformaqho, os phenomenos e as institui- 
q6es juridicas agitam-se tambem num incessante devenir, 

correspondeate ao dos elementos de que sa'o producto. rO 
direito, na phrase de Vico, escreve Salvioli, C uma idCa hu- 
malls, uma idea historlea, isto 6, uma idCa necessariamente 
reiativa e diversa no espaqo e no tempo, proporcianada Bs 
conxq6es particulares que determinam toda a vida de urn 
povo, ao grau da sua mentalidade, a forma da sua organi- 
zaqa'o economicau (I). 

Em resurno: a genese e a formac5o dos phenomenos ju- 
ridicos effectuam-se por um processzrs natural e a sua indole 
C evolutiva (2). 

Sendo assim, se os phenomenos e as instituiqbes juridicas 
sLo producto da constituicho economica e social, fructo da 
evoluq5o de conceitos, usos e costumes preexistentes, corol- 
lario dos esforqos e da eaperiencia dos legisladorcs c dos 
jurisconsultos, resulta em conclusHo que nho podem ser de- 
vidamente estudados e comprehendidos, sem que ao conhe- 
cirnento das formas actuaes se junte e sirva de base o das 
origens e das formas anteriores que naquellas se transfor- 
maram (-,). 

2. Tnvestigar essas origens, a formaqa'o e a evoluqIo das 
leis e dos costumes, seus elementds componentes, e as fo r~as  
que os modificaram e transformaram; mostrar os laqos que 
prendem o direito actual ao direito anterior; e descobrir nas 
condic6es de existencia e desenvolvimento da  sociedade a 
causa e a explicaqho do apparecimento e das transformaq6es 
do phenomena juridico: -eis o objecto da historia do direito, 

( I )  Manuale di ston'a del diriffo ifaliano delle invasioni germaniche 
ai nostri giorni, 111 ediz. (Torino, 18gg), Introd., pag. I .  

(2)  Cf. Salvioli, ob. cit., Int., pag. 1 ; Rafael Altalnira, Ifistoria del de- 
recho espan'ol, Cuestiones preliminares (Madrid, 193 ) ,  pagg. 1-6. 



que pode definir-se: n disci~lina aue investisa, expo'e e ex- 
@ica a -. g e n e s e , ~ ~ r n a ~ & o  e_et~ansfo~ama,~o evolutzva dos phe- 
nomenos jurzdtcos, em ftarmonia com as condi~o'es de exis- 
relzcia e -disFnvolvimento da sociedade ( I ) .  

3. Desta noqzo, iagerpretada de harmonia com as idCas 
anteriormente expostas, resulta que entra no conteddo da 
historia do direito n5o so aquillo aue d caracteristica e riy9- 
rosarnente iuridico, mas ainda os factos e elementos n20 jju- 
rizcos, de ordem econornica, familiar, rel~niosa. scientifica 
ou politica, que expllca~u o appareclmento e as transforma- 
p e s  evolutlvas dos phenomenos e instituiqaes juridicas. 

E como a organizaqa'o econornica e socia! de-um povo esta 
em intipa relacgo com o territorio que este habita e a raqa 
a que pertence, a historia do direito deve analysar preIimi- 
narmente estes elementos, que em si encerram muitas vezes 
a explicagio do apparecimento e das modalidades de algu- 

( I )  .Corn0 resulta evidentemente da noq'ao exposta no texto, nSo 
acceitamos a concep~Bo potitiea da historia, segundo a qual a civilisaCBo 
seria o producto da acc5o dos factores politicos, encarnados sobretudo 
nas grandes individualidades historicas,-principes, generaes ou homens 
de. genie,-nos grandes homens emfim. 
, Perfilhamos a concep~Lo social da historia que hoje, mercE dos pro- 

gressos da sociologia e das sciencias sociaes particulares, vae invadindo 
e dominando a sciencla. 0 predominio.da acc5o dos grandes homens 6 .  
nesta concepclo, substltuido pelo da accHo das collectividades; e o fa- 
ct6r poIitico deixa de ser considerado o fulcro da h~stona,  em torno do 
qua1 se desdobra toda a rrida social, para a sua funcqa'o se ligar B dos 
outros factores soclaes e julgar-se a vida da hurnan~dade o Integral or- 
g a n i c ~  dessas funccaes. 

A historia do direito, com a applica~50 desta concepqLo, do mesmo 
,passo que se democratiza, ernancipa-se da historia politica, da qual con- 
stituia urn capitulo. (Cf. sobre as concepc6as da historia em geral e da 
+fotia do direito, Rafael Alaamira, La ensefianp de In historia (Madrid, 
1893, pagg. I 12-159; e ob. cit, app. I .\~pagg. 165-210). 

mas ou de muitas institui~6es e a raz5o das suas d'ifferen~as 
locaes. 

Pelo que respeita aos phenomenos rigorosamente juridicos, 
convern notar que a historia do direito n5o deve limitar-se ao 
estudo da regra legislativa ou consuetudinaria estabelecida; 
como sensatamente escreve Rafael Altamira, - ao homem 
nCo realiza so praticamente o direlto, curnprindo, annullando, 
modificando relaqdes: pensa-o tambem, vive-o em actos de 
intelligencia e se~zte o em actos de sentimento. Esta vida in- 
tellectual e sentimental do direito 6 elemento tgo substan- 
cia1 da historia como os factos exteriores de reallzaca'o, ja 
porque 6 causa directa destes (emquanto todo o facto 6 pro- 
ducto de uma idCa e de urn movimento sentimental), jh por- 
que se produz com independencia da vida prktica e sern 
attencHo immediata a ella, como opiniZio; como conhecimento, 
scientifico, como syrnpathia ou antipathia sentimental em re- 
lag.20 a urna direcciio determinada do direito. 

De ordinario, at6 hoje. so se tem apreciada, desra ordem 
de factos, os intellectuaes e. destes, uma s6 categoria,-os 
. scientificos, - considerando-se a sciendia do direito parte 
integrante da historia juridica. Mas n501soEre duvida que a 
opinigo vulgar, a forma commum de conhecer o direito 6 
elemento tEo importante e de t5o grande ou maior influencia 
do que o seu conhecimento scientifico, nCo so porque k a da 
maioria. mas tambem porque possue um significado mais 
pratico, visto estar em relaqzo mais intima com a vida e 
realizacso do direitov (I). 

E, por maioria de rasa'o, a historia de direito deve tomar 
em considera~50 us factos sentirnentaes, pois que estes, mais 
do que as ideas, como profundamente ensina Spencer, de- 

( I )  Cit. Hzstoria def derecho espafiol, pagg. 13-14. 



Do que fica exposto se infere que o amblto da historia do 
direito 6 mais largo que o da simples historia da legisla~ab 
e se nCo confunde rambem corn o da historia do dzreiio po- 
sitivo, como, ahas, muitos escriptores ensinam. 

E mais largo do que o da historia da legislaclo, visto que, 
alem da lei, comprehende: a forma consuetudinaria da rea- 
lizaqso do direito, cula exceptional importancia n5o e per- 
mittido desconhecer; a jurisprudencia, cuja func~a'o na'o se 
lirnita a appllcar mecanicamente a 1e1 aos casos particulares 
de duvida ou de violaq60, mas a interpreta, critica e mostra 
a sua adaptaqCo aos factos particulares e consequente inte- 
gra~Co na vida real; e ainda a e n c i a  juridica, a expressZo 
mais alta e perfelta da vida mental do direito. 

N5o se confunde coln o da historia do direito aositivo, 
*porque, ou se entenda por esta expressLo, como geralmente 
swcede, -0 coniuncto das regras legaess: consuetudinarias 
reconhecidas por um povo num dctcrminado momento, - 
w = o  conluncto de reeras aue real e efectzvamente vivem 
em caTa momento da evoluqa'o h~stor~ca,  - sernpre existem 
Lfferenqas attendiveis. 

No primeiro caso, ter-se-hia de cxcluir do conteudo da h i s  
@ria do dire~to os factos de pensamento e de sentimento que 
a160 chegam a traduzir-se ou formular-se em regras; no se- 
wndo,  dar-se-hia facto ldentico em relaqb as leis e regras 
We se n50 realizam praticarnente. aE, comtudo as leis que 
@& neste caso nem por isso perdem a sua qualidade de 
d e s t a C Z o  da intelligencia juridica de um povo ou das 
h e s  dominantes; e a falta do seu cumprimento tern ova- 

de nos revelar a existencia de ideaes d~fferentes nas clas- 
@@ smiaes e de processes differentes na vida juridica dos 
e e r s o s  grupos, em virtude da diversidade dc cultura c de 
-2s condig6es de vidau (I). 

bf Cf. Altarnira, ob. cit., pag. 36. 

Divisaes da historia do direito 

1. DivisHo da historia do direito em externa e intema. Criteria de dis- 
tincqlo de Leibnitz. Criterio dos jurisconsultos posteriores e hoje 
dominante. NosPo de historia externa e interna do direito. Noc50 
de fontes do direito e de instituicSes juridicas. 

2. Analyse critica da divisBo referida. 

1. Divide-se geralmente a historia do direito em historia 
externa e historia interna.. 

Esta divislo foi aprqsentada pela prirneira vez por Leibnitz 
no seu trabalho, intitulado --Methodi nova disc end^ docen- 
daque jurispiudentia?. 

~Juriqrudentia historica, - escreveu ahi este notab&- 
simo philosopho, - est vel interna pel externa: Illa +sum 
jurisprudentia substantiam i;$re&tur, hac adrniniculum 
taztum est, et requisitymu (I). 

A historia externa, -segundo Leibnitz, n5o se occupava, 
pois, de factos juridicos; era, para 110s servirmos da fbrmula, 
empregada por Altamira, ((a historia de todo o movimento 
social de um povo, emquanto as ideas e os factos que o 
constituem influem ou se traduzem na legislac&)) (2). 

0 s  jurisconsultos posteriores a Leibnitz, como Hoffman: 
Heinnecio e os da escola historica, applicaram, porim, a 
idCa de distincqzo enere externo e interno B mesma historia 
do direito, ao conjuncto integral dos phenomenos juridicos, 
separando as fontes das instituic6es. Foi este o ponto de 

( I )  Leibnifrii opera amnia, tom. IV (Genevae, UDCCLXVIII), pars. 111 
pag. 191. 

( 2 )  06. cit., 



vista que prevaleceu, sendo actualmente seguido pela maio- 
ria dos escriptores. 

Historia externa do direilo, segundo esta concepcdo, vem 
a ser - a investigapfo e exyosip50 da genese, formagab e 
transformac6es das fontes de que as normas juridicas imnze- 
diatame~zte procedem, e dos factos sociaes e politicos qzie as 
determznam ou explicarn; e historia intertza- a irzvestigapio 
e exposigiio das instituig6es juridicas desde a szla origem e 
nas transformaco'es que sofi-eram, em hairnonia corn as con- 
di~6es de existetzcia e desenvolvimento da sociedade ( I ) .  

Pela expressdo - fontes do direito-, considerada no si- 
gnificado particular que tern entre os cultores do direito, 
entende-se - ou os orgSos sociaes e politicos de que irnme- 
diatamente derivam as normas juridicas, ou num sentido 
mais technico e rigoroso, os modos de formacho do direito, 
as formas sob que elle se revela e actda, e os monumentos, 
os textos, as regras que o formulam ou exprimem (2). 

( I )  Klimrath, Travnux sur I'histoire du droi t f ran~ais  (Paris, 1&43), 
vol. I; Eduardo Hinojosa, Historia general del derecho espariol, tom. f 
(Madrid, 1887). Introd, pag. I ; Antonio Pertile, Storia del dirltto italiano 
daNa caduta dell'imperio romano aNa codifEca~ione, I1 ediz., pag. 10; 3. 
Marques, Historia de direito patrto - resumo confeccionado sobre as 
prelec~6es do ex.mo sr. dr. Guilherme Moreira ao curso do I." anno iuri- 
dico de 1894-1898, pag. 10. 
" 

Segundo uma outra concepq50, pouco seguida e manifestamente ar- 
bitraria, a historia interna do direito seria a historia das suas fontes e a 
historia externa a dos factos que o determinam e explicam. Dest'arte, 
ficaria f6ra do ambito de uma e de outra a esposiqZo da genese, forma- 
$50 e transformagio do conteddo intrinseco do proprio direito, certa- 
mente o ohjecto principal da historia do direito. Cf. st. dr. Marnoco e 
Sousa, Hisforia das institui~o'es do direito romano,peninsular eportugu2s 
(Liq6es, 1go4-1905), pag. 7, 

(2) Cf. Pietro Cogliolo, Fzlosoficr del dirifto privato (Firenze, 18881, 
pagg. 40-41 ; Landucci, Storia del diritto romano dalle origine fino a f fa  

Considerada .em seu significado juridico, dizernos, porciue 
se a palavra-fontes-ligarmos o conceito vulgar de origem 
ou princt'pio, a unica fonte de direito 6 a consciencia colle- 
ctiva, reflector e expressdo das necessidades sociaes. De feito, 
s& ella gera e produz o direito, ndo sendo a sententia judicis, 
o costume, a Lei ou a jurisprudencia mais do que formas ex- 
teriores da sua realizacEo; so ella, servindo-nos da termino- 
logia de Landucci, 6 a forate intrinseca do direito, em con- 
rraposiqdo aos modos por que este se realiza e actua, que 
s5o fontes exti-insecas. 

Alguns escriptores, e entre elles Hauriou ( I ) ,  n&o perfi- 
lharn o conceito technico de fontes que fica exposto, e distin- 
guem entre foiltes e mouutnentos do direito, designando por 
aquellas os organismos politicos de que emanam as regras 
juridicas (poder legislative e tribunaes); e por~,estes os textos 
que as exprimem (leis, codigos, ordenancas, sentencas, etc.). 
Mas, como justamente critica Rafael Altamira, aeste sentido 

, n5o 15 Q corrente. Nem corresponde a tradiqzo scientifica que 
sempre tem entendido como fontes os textos ou, melhor, as 
regras de direito formuladas; nem ha raz5o solida em gue 
se apoier. De feito, se Ct erroneo affirmar cm absoluto corn 
Altamira que na vida juridica o preceito 6 tudo, resultando 
indjfferente o poder de que ernana, 6 certamente incontesta- 
vel que aquelle C o elemento principal e praticamente quasi 
absorvente. 

Al6m disso, se acceitassemos * a  idea fundamental que 
preside 6 distincl;Zo de Hauriou, a raza'o e a Iogica impu- -' 
nham-nos a obriga@o de ir alem dos organismos politicos 

morte di Giustiniano, I1 ediz, vol. I, parte I:, pagg. 33, 35 e 39; Rafael 
Aitamira, cit. Historia del derecho espan"o1, pagg. 38-40; sr. dr. Guilherme 
Moreira, L i ~ S e s  de direifo civil (5902-1go3), pagg 4-5 

( I )  L'histoire externe du droit (Paris, 1884). 





exp8r noticias relativas as instituiq6es, ~enetrando dest'arte 
no dominio aa  historia interna. 

E que a historia exeerna e ineerna do direiro s5o partes 
organicas de um mesmo todo, como essenciaes a organiza- 
q5o do direito sEo as instituiq6es e as fontes que, em ultima 
analyse, tEem natureza institutional. A divis5o abstracta e 
geral da historia do direito em externa e interna segundo o 
criterio predominante assenta, por isso, numa base mais con- 
vencional do que scientifica e, em nossa opiniEo, n5o se deve 
admittir, tanto mais que a impossibilidade pratica da sua 
actuaqBo 6 urn facto incontestavel, a n5o ser que se faqa da 
historia externa mero registo, secco e indigesto, sem inte- 
resse nem valor scientifico, do nome, estructura, forma, 
tempo e logar do a~parecimento das fontes. 

Vantagens de indole methodica podem aconselhar no es- 
audo historic0 dos phenomenos juridicos a exposicgo privia 
das f0ntes.e dos meios de investigacgo que a historia possue; 
mas nunca se deve esquecer o aspecto social e juridico 

-daqwellas, como modos de formaqEo do direiio. 
Por isso, rigorosamente, a express50 histqia externa, ser- 

vindo para designar o estudo das fontes, C uma express50 
impropria; una concepca'o organica da historia do direito, 
escreve Altamira, 1160 teria cabimento outra historia externa 
que nSo fosse a que Leibnitz definiu ha tres seculos, algo 
madificada em seus termos: a bistoria do movimento social, 
nEojuridico, de um povo, emquanto se tradui, ou, melhor, 
da origem ou motivo nLo s6 a IegislaqEo, (unica fonte a que 
Leibnitz attendia) mas tambem a qualquer forma de regra 
e conducta juridical) (I). 

( I )  Cit. Historia del derecho espar701, pag. 46 Cf. a mesma obra 
pagg. 38-47 Ihering, L'esprit du droit roniain dans les drverses phases 
Je son dbeloppement, trad. por 0. de Meulenaere, I1 edit., tom. ~ ' ( ~ a r i s ,  
ISSO), pag. 59 e segg. 

k. Importancia e utilidade da historia do direito: seu tciplice aspecto: 
scientifico, politico e exegetico. 

3, Exame de algumas obiecqBes. 

1. A importantia e a utilidade da hissoria do diroito re- 
sultam da nog5o que desta apresent8mcs-. 

Se os phenomenos e as instituiqo'es $u~idicas se formam 
por urn processus natural e possuem i d o l e  evolutiva, coma 
C irrecusavelmente verdadeiro, a discipha, caja funcqCo seja 
investigar e descrever esse processus e as transforma~bcs 
sogridas pelas isstituiq6es tern uma importancia e ugl iade  
excepcional, que pode ser considerada sob tres aspectos: 
scientifico, politico e exegetico. 

Assim, so mediante urn euidadoso e inductive exdme his- 
torlco das causas e'factores de todo o facto social e juridico 
k possivel chegar a uma e~plicaq~iio criticamente realista das 
origens do direito; sb por meio da historia se pode compre- 
hender e formular o sentido da evoluciio juridica, surprehen- 
dendo o caracter real, vivo e organico dos institutos, scmpre 
aptos para novos productos e para novas formas; e sb ram- 
bem por meio della 6 possivel reconhecer e traqar a natu- 
reza e o alcance das funcc6es e dos fins, para cuja realizaqZu 
o direito surge, se affirma e constituc. 

Demais, so a historia do direito permitte ao sociologo in- 
dagar e h m u l a r ,  quanto possivel, as leis tendenciaes das 
variagdes juridicas; e ao mesmo tempo auxiita-o ainda na 
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investigaq~o da natureza' e fuhcq6es da .sociedade e das leis 
qua t'i regem ( I ) .  

0,aspecto polirico da importancia e da utilidade da his- 
t ~ r i a  do drlreito & tarnbem ~nnegauel, ((Mostrando as leis que 
presidem ao des&volvimento geral do direito e ao'peculiar 
.do de cada3'bovo ou nac5o e a accBo benefica ou deleteria 
dsis fns~ituiq6es aa  vida social, etla, --escreve Hinojosa, - 
offerete enshamentos multo proveitosos para a reforma e 
m'ethoramento progressive das institui~6es-juridicasu (2). 

Com effeito, demonstra que toda a instituicLo que n60 
ten& base sociai, isto 6 ,  a%i seja harmonica corn as neces- 
sidiides, qentimentas e idgas que dynamisam a sociedde, 
qse votada a urn breve des'app~recim~nto; e que, por isso, 
a %~iio'do Rgidadnr 6 ,  n-30 e-ear, mas dectarar e fot-mu 
&t- a direiro, gerado na consciencia social. 
': Co~unctaminte,  a historia do direito mostra nos o sentido 
em q ie  se tefn realizado a e ~ o l u ~ 5 o  juddica; quaes os efe- 
me&g& gud, pela sua permanencia e ac+o effica~, exprimem 
o genio national, a idiosincrasia de cada povo; e quaes ns 
transitorios, ou jA sem vida, porque desappareceu o principio 
que os animava, ou ainda vigorosbs, porque correspondem 
B uwa necessidade ou interesse actual (3). 

Ifi) ,&migo Solmi, La fungione pratica della storia del d2;itto ifaliano 
ndle scienfe giuridiche, apud Rivlstn italiana per 1: sctenje giuridiche 
(~orini, $9031, disp. 104-105, pagg 2S412j9; ~alvfol i ,  ob. cit., Introd., 
pagg. 1-2;' Pertile, 06. cif., Infrod., pag. 1 3 ;  Hinojosa, 06. at., pag. 4; 
Altawilra, ob. cit., pagg. 63-168; Giuseppe ~arle,'La filosojia del d i d o  
&to Stgo rnoderk, voi. I (Torino, 1go3), pagg. 367-368; Relabrio que 
precede o decreto n.O I de 2-4 de dezembco de 1901 (Coimbra, iiiprensa 
da Univwsidade, rgoz), pag. 15. 

(2)  .Ob. cif., pag. 4. 
(3) 'Fnojow, ob, cif, pag. 4: Altamira, ob. cit., pagg 169-170; Csrle, 

vb. cit.. naee. 56-37 I.  

. N5o para, porem, aqui a utitldade da historia* &-direiio. 
Ella presra subsidios valiosos pa- a interprets$$ d~ ddig&i;?ir~ 
positivo em qualquer lnoinenta que este se consi&ders. 

0 cwhecimento perfeito e acertada applicacCa do a t t e  
actual dependem absolutamente do estudo de sees 
mentos historicos. riCada direito ou legislaq5a pa r t i cu i~ t~  es- 

creve Hinojosa, C parte da y ~ d a  intellectual do  pove .edque 
vigara. C o product0 de elementos, cuja acq5o se refern a 

epocas anterioresn (I). 
E a importancia hermeneutics da historia do dfreitd fi& 

desapparece ainda quando se organizem e publiqacm Co- 
digos comple&os de norrnas juridicas. 

Para que estes possam regurar-pat e effecf~vamenfe a3 
relacks juridicas, C indispensavel que entrf: elles e o direit? 
vigente A data da sua promulgaq%o nLo bib solu~Cw de con- 
tinuidade (2). 

2. A irnportancia e a utilidade da historia do direito tern 
tido contradic~ores. Uns, que Brissaud chama -zrtilitarios, 
iddlatras do direito pbsitivo actual e sobretudo 'da lei, que 
parece considerarem imrnutavel, declaram inutil o.es&do 
historic0 do direito, esquecendo que este tern, nCo so 6 va- 
lor de nos precaver contra a erronea concepc.50 da immtita- 
biiidade juiidica e nos mostra o procisso da sm formi& e 
Nia~Eo historlca, mas, como jd demonstr&mos, fornece t a i ~  

bem valiosissimos s&sidlos para a intqPreta45o do probrio 
direito positivo e actual (3). 

( I )  ,a. cit.>,pag. 3. 
(2) @.' Hinojosn, ab. cit., pag. 3; Altamira, ob. cit., pagg. i68-169,; 

Pertile, ob. crt., vol. I, pagg. 12 e 13 ; Solmi, 06. cit., pag.'260; Sahiofi, 
ob. cit., Introd., pagg. 1-2. ) .  

(3) Brissaud, Manuel d'histoire du droit jranyais (Ps'is. ~8081. In- 
trod., n.' I ;  Al~amira, ob. cit., pag. 163. 



Outros, partidarios da escola de direito naturaf, segundo 
a qud o ilireito C absolute, immutavel e universal, affirmam 
que C a ~ s + ~ r i n c i ~ j o s  de direito, tambem universaes e immu- 
taveis, e ~ 5 o  a historia, que a interpretaczo e, sobrerudo, a 
poIi$ica juridica, isto'{, a sciencia e arEe da critica e reforma 
do d't;-eito positive, devem ir procurar seus elementos. Esta 
concep~iio, dominante no largo ,period0 da orientaczo meta- 
physics, 6: sem duvida, falsa; contra& a indole historka e 
evolutlva do direito, a qual, brithantemente dernonstrada 
pehs exalas historica e evolucionista, 6 hoje um postuiado 
sociologico. 

Mas, ainda que se admittisse o conceit0 de que o direito 
C atsoluto, universal e immutavel, sempre a historia seria 
indispensavel para o registo e explicaqb das fbrmas transi- 
tasias da sua realiza~iio. 

dicas, ja mostrando o seu encadearnento causaf, auxilia por 
sua vez e poderosamente esta disciplina, anaIysando- a natut 
reza intima do phenomeno juridico, investigando o seu ca- 
racter e elementos constantes, e procurando dgscobrir a 
formulz exacta das leis tendenciaes da sua existencia e eva- 
1 ~ 4 0 ,  e, dest'arte, orientando seguramente o historiador nas 
investigacbes e analyses sobre um,material tgo vastd, t60 
complexo e tCo confundivel corn outros, alias de indole di- 
versa, como 6 o material juridico ( r ) .  

0 parentesco entre a historia do dirsto e a sociologia 6 ,  
pois, da mais intima aanidade; e soida integraqdo organica 
das funcq6es respectivas, principal a desta e auxiliar a 
daquella, pude'resultar a constituiqa'o definitiva da scjencia 
iuridica. 

Rela~ks scientificas da historia do direito 

1. Disciplin.a e sciencias affins. 
2. Disciplinas auxiliares. 

1. A historia do direito encontra-se em eistreita relac50 
corn diversas sciencias e disciplinas. 

Umas, pelo seu objecto, te?m com ella urn infirno paren- 
tesco de affinnidade; outras prestam-lhe valioso auxiiio no es- 
tudo do phenmeno juridico. 

Pertencem ao primeiro grupo a sociologi~iuridica, a his- . * -ilizacZo e a d ~ p o r n ~ ~  e ins t i t~ l i~i j~s  
~ L i a e s ,  s o b ~ ~ s  econarm'cns e nnlitirns. 

~ w c i o ~ o ~ i a ,  a qual a hlstorla do dlreito fornece abundan- 
tes e valimissimos materiaes, ja descrevendo a forkac50 e 
transformaqb evolutiva dos phenomenos e instituico'es juri- 

( I )  [~Por exemplo, escreve Salvemini, emquanto investigaes e expon- 
des por que f6rma o institute da familia foi organizado em certo paiz e 
em certo tempo, quaes as circumstanc~as que lhe deram aquella f6rma 
e as que nella determinaram t~ ansformacBes, emquanto reconstruis urna 

familia ou um typo de familia em deterininado tempo e logar, fazeis 
trabalho de histonador, na hypothese de que os factos estudados.$r- 
ten5am a gera~bes anteriores a nossa . . Mas, se, confrontando entr,e si 
as. familias ou os lypos de familias de diversos logares ou de per?vdos 
differentes 011 aptes, como seria mais justo, do rnaior numero possivel 
de logares e epocas, investigaes se ha em todas elementos consrantes, 
colhidos os quaes, possaes descrever afamilia humana superiar.a coda 
a' circumstancia particular de logar e de tempo; se a ,esEs cara~t ,e rg  
communs' os condensies nun% f6rmula breve e quasi portatil, a qual, 
generalizada,, diga que todas as familias humanas de todos Gs temios e 
logares tiveram, t8m e teriio aquelles caractkres; em todas estas opera- 
q6es ides.alim dos factos, delles extrahis ilma lei; a yossa o b a  nIo 6 
de simples historiadar, mas de sociologo~~. ( L a  Storia considerafa come 
scienra, apud Rivista italiana di sociologia, anno VI, pagg. 21-22. Cf. 
A. D.'Xenopol; Sociologia e Sforia, apud cit. Rivista italiana di socio- 
logia, anno VllI, fasc. IV, pagg 405-426, e anno IX, fasc. 111-IV, pagg. 

I 
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As cb~siderac6es que noutro logar enpozemos sobre a 
natureza do phenomeno juridico, processus da sua forrnafa'o 
e suas transfotrnaqdes evolutivas mostram irrecusavelmente 
o vincula estreito que prende a historia d o  direito B historia 
da  ckvilizaq5o e a dos phenomenos e institaiq6es sociaes e 
sobretudo A dos phenomenos economicos e politicos, pois 
y e  G nelles, e particularmente nos economicos, que o phe- 
&meno jurjdico encontra irreductirrelcnente a causa e a ex- 
plicaqCo da sua genese, formaqgo e transformacbo. 

Esta concepcbo, tbo diffundida hoje, do predominio do 
factor econo~nico na  evoIu~5o social e juridica, t: conhecida 
pela designacb, alihs, incorrecta, de materialismo historico 
t: veio substituir vantajosamente a concepcLo politics, se- 
gundo a qual, na sua f6rmula m a s  rigida, o factor politico 
era a causa geradora e determinmte dos outros phenomenos 
sociaes. 

Certo que nEo 6 wntestavel a influencia real e efficaz dos 
phenomenos e factores politicos. 

(1) ,Ao, conceit0 -mitigad0 do materialismo historico, exposto no 
texto, contrapSe-se o conceit0 rigido, segundo o qual todas as modali- 
dades do phenomeno social sLo producto exclusive, meras transforma- 
@es e objectivacdes do factor economico, assim c o m a o  calor, a luz, o 
som e a electricidade nso s5o mais do que transforma$6es de uma unica 
forqa-o movirnento. Esta concep~Po monista, gue 6 socidogica e his- 
toficamente falsa, ex,?ggera urn facto real, qual 6 o pr~dominio do factor 
economico na e~oluciio historica, e esduece que todos os phenonlenos 
sociaes, ainda quando geneticamente economicos, &m uma energiapro- 
pna, em virtude da,qual se ernancipam da f o r ~ a  que os gerou e rcagem 
sobre elle. A intensidade e o grau desta reac55o '6 qde no quadro da 
evolu5'to historica se apresentam menos elecados do que o da acczo 
impulsora do factor economico. Cf. sr. dr. darnoco- e Spusa, 5ciencia 
economica, Coimbra, 1903, pagg 237-241, e os escrip~ores ahi citados; 
Icilio Vanni, ob. cit., pagg. 248-256; Rene Worms, Philosophie des scien- 
CG socides, I, Objet des saences sociales, Paris, 1903, pags  121-134. 

Phenornenos de coordenaqZo e direc5a"o &as forqas sociaes, 
a saa acq5o 6, por veza ,  vigorosa; uma aoctifrcaqdo p m  
funda nas condic&s politicas 6 seguida de uma madificq50 
eort-espondente nas condicdes juridicas. Daqui a necessidade. 
tie que, conforme diz Hinojosa, ~ o s  successes da historia 
que maior influencia costumam exercex no desenvohimento 
do direito, corno as vicissitudes territoriaes, as invas6es, as 
mudancas de dynastia e consequentes modi&ca~Bes na poli- 
tics geral, a5 relac6es internacionaes e outras ckste genero, 
tom0 que venham a formar parte integrantc da historia ge- 
ral do direitov (I ) .  

Mas d que tambem julgamos exacto e que a s  transforma- 
q6es politicas sbo, sobretudo, producto das fmnsforma$es 
economicas (2); e que, por consequencia, -6 sobretudo nestas 
que se deve procurar a explicac6o e a causa das transfor- 
mac6es juridicas. AlCm de que, muitas instituic6es juridicas 
ha, cuja base d~recta 6 excluswmente economica (3). 

2. ctTodas as sciencias auxiliares da hisrona erngeral, es- 
Creve Hinojosa, tern este mesmo caracterem relac50 a cada 
uma de suas phases ou aspectos, e, consegumemente, em 
re laqb  6 historia do direito. 

A Geographia hiszorica, dando a conhecer a natureza e 
condiq6es do solo em que se desenrolar/am os factos ou &tiS 

tuiq6es que se trata d e  estudar, e permittindo apreciar a in- 
fluencia exercida por aquelles fact~res ,  segundo 6 maior ou 
menor o grau de cultura, e portanto 9s elementos de que o 
hornern dispt5e para dominar ou modificar taes itri3uendas; 

( I )  Ob. ctt., pag. 6. 
(2)' Sr, dr. Marnoco e Sousa, Theses ex universojure, sec. 11; Lori+ 

Les bases econoiniqwes de la co~zstrtwtion sociale, I1 edit. (Paris, 1905)~ 
pag. 125 e segg. 

(3) Loria, ob. cit., pas. 77 e segg.; Hinojosa, ob, c&, pagg. 6 7 .  



a EpigFaphia e a Palmgraphia, facilitando a leitura e a &el- 
kgepcia d a  textos, jd, prupriamente juridicos, ja rneramente 
Eittera&os, mas interessantes sob o aspecto juridico; a Chro- 
nologia, e especialmente a Diplomatica, ensinando a discer- 
nir, pelo exame dos caracteres intrinsecos e extrinsecos, a 
suthenticidade ou falsidade, a epoca e o valor dos documen- 
tos,da Edade Media, interessantes para o jurista; a Nurnis- 
matica, desempenhando esta mesma funcq50 corn respeito 
As moedas; a Filoiogia, mostrando-nos as leis que presidem 
a4 desenvolvimento da lmguagem, ajudando-nos a penetrar 
na historia das idCas por meio do estudo da formacCo das 
palavras e procurando-nos o conhecimento de idCaS e insti- 
tuiq6es, em relac60 as quaes sa'o mudos os monumentos lit- 
terarios; a Historia da litteratura, em cuja esphera e ambito 
entram tambem as fontes juridicas, como monumentos litte- 
ratios, e que, aGm disso, nos da a conhecer o assumpto, a 
&poca, o caracter e a indole daS obras purarnente l~tterarias 
que, embora por modo indirecto, contCm dados e noticias 
interessantes para o direito: todos estes ramos e disciplinas 
auxiliares da historia s5o de grande utilidade para o que se 
consagra B historia do direitou (I). 

Para o estudo particular da historia do direito de um povo 
ou de urn grupo de povos, 6 tambem auxiliar importantissirno 
a historia comparaaa das legisla~6es e dos costumes, a qual, 
como diz Salvioli, jzi entrevista por Montesquieu, Vim, Fi- 
langieri e Emerico d'Amari, realizou nos ultimos tempos ma- 
ravilhosos progressos, graqas ao e$Torco de Summer Maine, 
Post Kohler, Dareste, Bernhoft, Carle, e afirnportancia ad- 
quirida pela sociologia (2). 

.De feito, ella mostra nos corno, sob a influencia de facto- 
res analogos, surgem nos diversos p o ~ o s  instimi~Ses analo- 

(I) Ob. cit., pagg. 12-16. Cf. Pertile, 06. e zol. cit., pagg. 20-23. 
(2) 0b. cif., pag. 10. 

gas e vice-versa; srquillo que 6 propriamente caracteristico e 
differencial num povo e aquillo que,elle ten: de cornmum corn 
0s outros; as influencias reciprocarnenre exercidas e soffri- 
das; a forca e o grau destes contactos; os elementos extra- 
nhos que o direito de  cada povo integrou e aqueHes que 11510 
acceitou; e ensina-nos, por isso, a-conhecer o que ha de 
essential e caractenstico nas instituiq6es e qu5o perigoso 6 
transplantar as institui~6es dum povo para outro, sem tomar 
em consideraq50 as differen~as que exlstam entre elles (I). 

Fontes da historia do direita 

1. Fontes indirectas. 
2. Fontes directas. 

1. Todas as fontes das disciplinas affins e auxiljares da , 

historia do direito se podem considerar como suas fontes in- 
directas. 

Na verdade, os documentos litterarios e I;nonumentos n b  
juridicos : - legendas, tradiq6es e poesias nacionaes, monu- 
mentos, inscripqSes, moedas, chronicas e outros escriptos 
analogos, - fornecem aotiuas e elemeiltos para ilIustrar 'e 
completar o testemunho dos monumentos legaes, auxiliando 
a verificac50 dos factos e o conhecimento das condico'es so- 
claes e juridicas do momento em que foram tlaborados, os 
princip~os que enr5o informavam o direito e as solemnidades 4 

que o circumdavam e praegtam. 

2. Outras fontes tem, p r i m ,  a historia do direito,--e 
estas directas e proprias. Sa'o os codigos e mais monumen- 
tos juridicos propriamente ditos, que direftamente dio a 



conhfder as *>ormas e institui@es, vigemes cm cada Cpoca, 
isto 4. as leis, os estatutos, os costumes, a jurisprudencia, a 
s c i ~ ~ c i a  ju~djca,  as formulas judiciarias, o s  diplomas de 
act'oi e contractos juridicos, etc. 

AS & ei@turos e encerrarn as nomas  
reguladoras da'vida juridica; a jurisprudencia interpreta-as, 
critica-as e mosgra a sua adap;acao aos factos particulares 
c l~onsequente integracgo na vida real; 4 sciencia iiiridica 
analpa-lhes, sob um ponto de vista superior, a organizaq50 
techhica e o taler economico-social e elabora os principios 
do d~reito; gs formulas iudiciarias ajudam a conhecer o di- 
reito da epoca contemporanea B sua redacqb e das epocas 
precedentes, pok que, na maioria dos casos, reproduzem 
docurnentos anteriores; e, finalmente, 9s diplomas Jos actos 
q c ~ n r r a c t o ~  iuiidicos, alkrn de auxiliarem a laterpretaq50 da 
lei nos p n t o s  em que ella C dGvidosa por rnotivo de corru- 
pca'o ou defeitaosa redacqzo dos textos, te^m o grande valor 
de nos mqstrar a concordancia ou divergencia entre o direito 
escripto e o usualmente applicado' nas relac6es sociaes (I) .  

Determina~2o do objecbo proprio da segunda cadeira 
do curso geral da Facddade de Direito 

1. OiganizacLo actual dos estudos historico-juridicos em a nossa Fa- 
'curbade de Direito. Objecto proprio da segunda cadeira do curso 
geral. 

2. Organiz_acPe anterior. Vantagens da organizac50 ac~ual. 0 estudo his- 
;torico do direito romano. 

1. 0 estudo da.historia do direito, na Faculdade de Di- 
reito, faz-se actualmente nas cadeiras segunda e quarta do 

( I )  Cf. ~ i n o j o s a ?  ob. cit., pagg. 7-12; Perrile, 06. cit., pagg, 14-16. 

curso geral, respectivamente intituladas-Historia geral do 
direito ronzarzo, petzinsular e portuguhs- e 'Historia das In- 
stitutc6es do direito romano, peninsular e por tupis ,  - e res- 
pectivamente collocadas nos annos 1 . O  e 2.' do curso. 

0 significado destas denominaches enconrra-se defrnido no 
seguinte trecho do relatorio que precede o decreto n." I de 
24 de dezembro de 1901: a 0  presente decreto procura acom- 
panhar a nova orientac5o do ensino juridico, distrib~indo o 
estudo da historia do direito por duas wdeiras, uma em que 
se estuda a historia geral do .direit0 romano, peninsular e 
portuguCs, e outra em que se estuda a historia das institui- 
q6es do direito romano, peninsular e portuguCs. E uma nova 
forma de designar a historia externa e interna do direito, que, 
a~resentada vrimeifamente vor Leibnitz, h i  depois objecto 
de vivas critrcas, por parte de mutos escriptores, que nota- 
ram injustamente o seu caracter restricto, julgando erronea- 
mente que tal titulo n5a comprehendia ot estudo do proprio 
direiton ( r). 

Conseguintemente, a nossa tarefa, na segunda cadeira que - .  
-0 e exposicgo das fontes 

do &reito romans- ~enidsular  e t xz tuzds  e dos factos so- 
ciqes e votiticos clue as determina~am e exptlcam. 

' 

A denom1nac50 da cade~ra pode mortvar um equivoco que 
convem afastar. Referindo-se ditinctamqnte, quasi contra- 
pondo o direito peninsular ap portl;guCs, parece ou redun- 
dante, ou que 1x50 julga peninsular o direito portuguks, ou 
gue inclue tambem no seu ambito o estudo da bistoria do 
direito hespanhcl at6 nossas &as. Nlo  6, prCm, assim. 0 
que certamente se quiz dizer 6 que, como prec-edente histo- 
rico, se deve estudar o direito peninsular at6 o momento em 

( 1 )  Cf. Relnion'o do cit. decreto n.* 1 de 24 de dezembro de lgor, que 
reformou os estudos nn Universidade de Coi~nbra [Coimbra, lmprensa 
da Universidade, 1902)~ pagg. 15-16 



que, corn a constituiclo da monarchia portugu&sa, surgiu o 
direito partugue"~ (I). 

Preve~ido assim o equivoco e definido o conceito que o 
legislador qertamente quiz ligar Q expresszo-direitopenin- 
zdiar,- podemos deGnir historia geral do direito romano, 

peninsular e portuguCs:-a disciplina que investiga e exp6e 
as fontes do direito rotnuno, peni~zsular eportzrgu6s, e 0s fa- 
ctos sociaes e pditicos que as deferminam e expticarn (2). 

2. Per4 antenor organizaf~o havia no curso geral da Fa- 
culdade de Direito fluas caderras, numa das quaes se fazia 
a eexpwposic5o historica do direito romano,, accommodada a 
jurisprudencia pauiau, e noutra se estudava a ahisto~ia e 
principles geraes do direito civil portuguhs. Estavam arnbas 
collocadas no I.-O anno. 

( I )  Cf. sr. dr. Marnoco e Sousa, cit. tifbes, pag. 16. 
(2t Em Hespanha rem outro sign~ticado a espress'io-Historia geral 

do direito. As cadeiras intituladas-Historza general del derecjro espaiiol 
- comprehendem, debaixo do adjectivo - general, - eel recorrido cro- 
nologico entero, desde 10s t zempos prirnrtivos hasta el derecho vigente; 1- 
esferns r6hh1s de l a  vida juridtca (histonn del dwecho politico, del ndnti- 
nistrafivo, det getzol, de 10s procedimentos, del civil, etc), y, desde luego, 
ranto la llamada historia externa ronzo l a  internap. (Altamira, cit. Historin 
genwnl de/ derecho espnfioi, pag. 147). Esta accepqno i menos impropria 
do que a nossa synonimia legal entre as eupress6es-historia geral do 
direito e hisroria externa do dir+to. Na verdade, alem de inanifestamen~e 
arbitraria, ella n5o aasenta so6re nenhnma tradiq5o doutr~naria impor- 
rante, vista que ficaram quasi sem echo its ~ ropos tasde  Puchta e Brunner 
para serem suhstituidas respectivamente as express6~s-historia exrepa 
e historia interna do direito - por est'butras - historia geral e historia 
especial d o  direito. (Cf. Pertile, ob. cis, Introd., pag. 10, not. I ) .  0 ver- 
dadeiro significado da espre?sZo-historia geral do direito-B o que Ihe 
attribue Al-tamira, sob a condicZo, que este escriptor aliis nPo aponta, 
de que o pbenomeno juridico seja pella considerado apenas sob urn 
ponto de vista generico. 

Esta -organizaqQo era certamente inferior, no conjuncto, B 
actual que, na'o sb ampliou o quadro dos estudos historico- 
juridicos, mas tambern, apezar da viciosa divisQo da hisroria 
e q  externa e interna sobre que assenta, o organizou melhor, 
procurando, como diz o relatorio do citado decreto n.O I de 
23 de dezembro de 1901, acompanhar a nova orientacgo do 
ensino juridico. 

Corn effeito, emquanto pela,antiga organizaca'o se limitava 
inorganica e arbitrariamente a historia do direito portugue^s 
6 do direito civil, que 6 apenas urn dos ramos do direito pri- 
vado (I), pela actual foi corn raza'o ampliada a todo o di- 
reito, pois que, em todas as suas modalidades, este pirde e 
deve ser estudado historicamente. 

( I )  Sepindo a traditional divis5o romamsta, o direilo Bprivado ou 
publico. Chama-se direito privndo ao conjuncto de zlornlas reguladoras 
das relaq6es juridicas dos particulares ou das pessoas rnoraes, conside- 
radas coino particulares, entre si, na sua cond i~ lo  civil e no? modos de 
adquisiqdo, conseyvac00 e trausmissjo de bens; e iiireiio e l i c o  o con- 
junct? de normas juridicas que respei tm 4 organizaqjo e viditdo Estado' 
e its refaq6es entre este e os cidadsos. Q direito privado subdivide-se em 
direito commercial e direito civil; o direito pubIico abrange todos os 
outros ramos de dirnto: politico, administrativo, judiciario, penal, etc. 
Entre as romanos, a explessio - direifo civil - significava o difeito es- 
pecial de cada cidade ou Estado; Gaio definia'-o: Quod quisquepo&hrs 
ipse sibi coz~stituit, id ipsius groprium civitqtis est: vocatcrrque jus ci~ilc; 
qunsiStcs proprzum ctvitaiis. - Compehendia, poi's, todo o iiireito do5 ci- 
dadios, quer publico, quer privado : porem, como este foi brilhanrernente 
cultivado e rigorosamente definido pelos romanos, o que n io  aconteceu 
com o direito p;blico, o seu corpus jriris civilis era, na niaxima parte, 
direito privado. 

Orai foi essa a parte que as nacrSes modernas adaptaram Q sua vida 
juridica, e daqui a tendencia para chamar direito civil a esse direito. Cf. 
sr. dr. Laranjo, I'rincipios de diretto politico e dirh'to constitucio?zalpor- 
tugires (Coimbrd, 1598), pagg. 6 e 12. 



ParecerA, porim, que, em compensaqIo, tem urn grave 
defeito que resulta numa inferiorjdade: a integraca'o do di- 
reito romano nas duas cadeiras:- em vez de preceituar que 
fosse estudado numa ou mais cadeiras independentes, como 
era pratica anterior entre nos e ainda vigente nalguns pai- 
ses. No relatorio do citado decreto n.O I de 24 de dezem, 
bro, de 1901 prevC-se e responde-se a essa objecca'o da se- 
guinte forma: nO decreto integra o estudo do direito romano 
nestas deas cadeiras, nZo porque despreze o estudo do di- 
reito rornano que ainda hoje tem uma importancia exce- 
pcional, principalmente para os povos da raqa latina, mas 
parque o direito romano C uma phase natural da historia 
peninsular, na'o se podendo por isso desprender esta histo- 
ria da influencia daquelle direito, quaesquer que sejam os 
esforcos que porventura facam alguns eruditos para dar o 
predominio na evolucgo juridica peninsular ao direito ger- 
manico. 

Basta notar que a rornan~zacio da Peninsula foi completa, 
n5o havendo provincia do imperio em que mais se encar- 
nasse o genio e a indole da sociedade rornana, estabelecen- 
do-se leis e institui~6es que dominam nas transformacBes 
sociaes produzidas pelas invas6es barbaricas, e opeeando-se 
a diEusiio do direito romano refc, ---.lo durante a recon- 
quista de ta1 modo, que vem a constituir urna das principaes 
fontes do direito portuguCs. 

6' que a Peninsula, atraves das suas convulso'es historicas, 
reflecte profundamente todas as phases da civilizacZo, e de- 
sipadamente da romana, offerecendo, por isso, urn meio 
eminentemente proprio para o estudo da evolu~io  das insti- 
%uicbes juridicas, sob todos os seus aspectos. 

Accresce que o direito romano i hoje estudado principal- 
mente como elemento da evolucgo juridica, estando por isso 
muralmente indicado o ligClo corn a evoluqa'o anterior e 
posterior do direito. So assirn se podera comprehender como 

o direito r m a n o  se tornou: no dizer de Von Ihering, urn 
elernento da civilizaqiio do mundo rnodernos (I).  

De feito, como observa Girard, o merito primordial e de- 
cisivo do-s estudos de direito romano, na actualldade, e serem 
inqtrumento incornparavel de educaciio historica (2). 

Alguns escriptores pretenaem .ainaa 3lolt. luwficar o es- 
tudo do direitb romano corn a utiiidade profissional directa 
que pode prestar-ma intp.nrptn&n nositiva das leis modernas, 
dada a influencia que nestas exerceu. 

E$ta raziio conduziria, porem, como, entre outros, nota 
Girard, nIo ao estudo scicntifico do verdadeiro direito ro- 
mano, mas do direito romano ta[ como era ente~dido pclos 
escriptores anteriores ou coe'vos da codifica~50, visto que 
foi, nCo aquelle, mas a interpreta~so que estes Ihe deram o 
que passou para os modernos codigos- 

Com mais razSo propugnaram outros que a utilidade do 
direito romano derivava - principaimente de elle ser urn -00- 

-derosoelernento de educacIo i u r a a .  
iYa veraaae, ilao ha direito, cujo estudo mais desenvolva 

o raciocinio juridic0 do que o direito romano, o qual, por 
virtude de varias circumstancias, -entre as q v e s  avultam e 

genio admiravel dos seus jurisconsu1tos e a feica'o pratica e 
assimiladora, positiva e ~~igorosa do espirito romano, cuja 
+otencialidade parece ter-se concentrado todalna vida civif 
e politics,, irresistivelmente sollicitado pela sua particular 
vocacab jpridica, -'e, avaliado sob o ponto de vista technico, 
o donurnento mais perfeito de diaiectica juridica que a d  
hoje se tem produzibo (3). 

( I )  Cit. Relatorio, pag. 16. 
(2) Mttnuel elenzenfnire du droit romain (Paris, 1898), pag. 5 .  
( 3 )  A perfeicso re'chnica do direito romnno B t5o mararifhosa que 

Landucci (cir. Storin del diritto romnno, pag 3 5 2 ,  nota 7 )  nCo hesita em 



PorCm, esta vantagem 6 attenuada pelas djdgenqas exis- 
entes entre a sociedade rornana e a sociedade qtual ,  que 
tecessita, para diversas relaq6es juridicas, de solu~6es mu+ 
fiFerentes e at& contrarias as do direiro romano. 0 direito 
'Oman0 tern um caracrer accentn~,iorn~nrn ;na;~~;Av>al~~ta m- 
,u,nyarrvcl corn a m e n c i a  a~ soriali7ar,io que koje invade 
: penetra o proprib dtre~to pnvado. 

Dest'arte, elemento poderoso de educaqa'a juridica, sob o 
)onto de vista technico, a cl~lt~traramanista ncide secperi- 
rnqn soh n aenprtr, illridiro-snrm1. 
G 

Como rnstrulnento de educaqiio histo&ca, por6m7 o estudo 
10 direito romano tern, certamente, extrema utllidade. 

As leis e as instituiq6es juridicas s5o um product0 histo- 
ice; e o seu conhecirnento integral e scienrifico depende de 
nvestigaq6es respeitantes aos elementos e as condiqSes em 
lue se constituem, vivem e se transformam. @a,-escreve 
7irard: - apelo menos at6 ao momento actual, nCo ha legis- 
ac5o que offereqa para taes investigaqdes urn campo mais 
avorlvel do que a legislac50 romana. A historia do direito 
omano vae desde a fundac5o de Roma eollocada pela chro- 

Lizer que o Corpus juris e a Biblia do dil eito, o livro sagrada; e Ferrini 
rorompe nesra enthusiastica e calorosa apologia : ~Assim como o que 
isita.uma galeria de estatuas gregas, embora gastas pelo tempo e de- 
urpadas por infelizes restauracks, se sente subjugado pelo poder ex- 
laordinario dessa arte maravilhosa, assim quem percorre o Digesto e lê  
quellas paginas dos grandes jurisc~nsultos, ninda que n lo  ra:o mutila- 
as e peor interpretadas, n60 pode deiaar de ficar estupefacto perante 
ma p m d u c ~ l o  rio extraordmar~a, t60 perenne e galharda, r l o  gan -  - 
iosa nas linhas geraes, tso fina e elegante no detalhe. ATenltumapagina 
e om-o  jurist^ &' qualquer tempo pode rivalizar corn ellas; a arre do 
ireito parece que desappareceu da face da terra depois de se ter mani- 
?<tad0 pol fril ma tCo surprehendente~. (Cit. por Pierro Honfante, Diritfo 
omano, Fireme,  goo, pag. 1081. 

nologia traditional do VIII seculo antes de Christo at6 6 
morte de Justinlano no seculo V I  da era christz, e nesse in- 
tervallo ella comprchende uma evoluc50 que comeqa quasi 
nos primordios da vida social e finda com o declinar de uma 
civilizaqio envelhecida. 

N lo  ha, pois, terreno sobre o qua1 se possa observar me- 
lhor como as leis nascem, vjvem e morrem. N6o ha ensino 
que melhor possa impedir o considerar-se o direito de urn 
de.terminado momento historic0 j8,-o que C defeito dos es- 
piritbs puramente logicos, extranhos ao mecanismo da vida 
social, - corn0 um accidente artificial e arbitrario, a merce 
dos caprichos do legislador; ja,-o que 6 defeito dos simples 
prdticos,-como obra immutavel e eterna (I). 

Methodo de exposiqIo da historia geral do direito romano, 
penhsular e portuguds 

Dois sa'o os rnethodos principaes que podem empregar-se 
na exposic50 da historia das fontes do direito: Qmonoera- 
phico, a que Hinojosa chama chronologico, e o s~~zchrontco, - 
que outros denominam chronologico (2). 0 prlmeiro cons~ste 
na exposiqiio separada e independente da origem e desenvol- 

( I )  06. ci t ,  pag. 6. Cf. Eugene Petit, Traite' elementaire de droit r e  
main (Paris, 1895)) Introd., pagg. 2-3; P .  Bonfante, 06. cit., pagg. 101-108; 

~ u s t a v o  Hugo, Histoire du droit romain (Bruxelles, 1840), pagg 15-16; 
Zocco-Rosa, N diritto romano osiacula i nuovi ideali giuridici del secolo 
nostro? apud Annztario deflo Istitrrto dj Storia del diritto romano, vol. V ,  
pagg. 5-54; Giovanni Brunetti, I1 diritto rurna~to e le scienre sociale (Fi- 
renze, 1896) ; Carle, 06. crt , pagg. I IS,-, 16; Edmond Picard, Le droitpur 
(Paris, Bruselles, 1899), pagg 460-~63;.-Pietro Cogliolo, Saggi sopra 
I'evolu~ione del dirittopnvato (Roma, Torioo, Firenze; r885), pagg. 2% 

29; 1hering;ob. ebol ,  cit., pagg. 1-16. 
( 2 )  CI. sr..dr. Marnoco e Sousa, Historia dns institui~o'es do direito 

romano, peninsular e portuguCs (Coimbra, 1904)) pag. 28. 



vimento -de cada uma. das fontes de direito; pelo sepndo,  
exp6em-se conjunctanlente as fontes dentro do ambito chro- 
mologica que se. tem de  percorrer, o qua1 ordinariamente se 
divide.ern periodos;. assim como succede na applicasSo do 
methodo monographico. 

Ao.contrario do que succede na historia interna, o methodo 
s-pchronico 6 o geralmente adoptado. no estudo hisrorico das 
fentes do dtreito ( I ) ;  e,.na verdade, julgamo-lo preferivel ao 
methodo monographico, por isso que a c c ~ n t a  c n h r ~  n rnnbe- 
cimento dg,mida&e nrunnica da vida juridica; n5o destroe a 
connexB" quc u r v c  iarac~er-tza~ roua a exppsiqCo historica, 
skria e proveitosa, e permitte vista do conjuncto, a mais na- 
tural e real da historia, como observa Altamira (3). E n5o 
se lhe attribua o defeito de dar origem a repeti~o'es, porque 
ellas evitam-se, ?ma vez que em cada periodo apenas s e  es- 
t u d y  as transformaq6es que as fontes soffreram. 

Qudl deve ser, porkm, o criterjo-base da divisa'o em pe- 
riodos? ' 

- NO ponto de partida para a divisiio em periodos da His- 
toria do direito, - escreve Hinojosa, - devem ser, j2 suc- 
cessos da historia politica qne hajam exercido decisiva in- 
fluencia no conjuncto do organism0 juridic0 nu em algumas 
&as  s u p  principaes instituic6es, ou tenham trazido novos 
elementos a vida social; jd modiQcac6es essenciaes do estado 
economico, as quaes, creando novas formas juridicas ou mo- 
dificando as ja existentes, tenham produzido transformac6es 
importantes no desenvolvimento do direitor (3). 

. ( I )  Entre os raros escrjptores que adoptaram o methodo monogra- 
p h i c ~ ,  citaremos Landucci na cit. Storia del dtritto rprnano, pag. 29, 3.0, 
embora ahi preconise uma combinac'io dos dois methodos, que reuna 
os meritos e evite os defeitos de um e de outro. 

{z) Ob. cit., pag. 259. 
(3) 06. cit., pap. 18, 

Para a divis50 da historia das fontes em periodos C certa 
mente de grande utilidade o criterio -- 
Ifticas, que impliquem 'lma nova o r -  uo dstado e, 
por isso, dos orgzos conscientes da formaciio do direito. 

E assim 6 que a maioria dos historiadores de direito o 
acceita. Pertile, por exemplo, divlde e trata conjunctamente 
nos mesmos periodos a historia externa e a historia do di- 
reito publico italiano. E para criterio da divisa'o toma os 
grandes periodos historicos, s~gnalados pelos grandes factos 
politicos que malor influencia exerceyp na organizac5o so- 
cial ( I ) .  

E, porque, como ja dissCmos, urna m6dificac50 profunda 
na constituiqfio politica implica uma modificacjo correspon- 
dente nos orga'os conscientes de que dcrivam as normas ju- 
ridicas, e, alem disso, e um resultado de urna transformaq50 
las condic6es economicas, e ode e deve admittir-se o criterio 
3nlitiro. havendo o cuidado ae  o nao   so la^, a r t i r s c v l ~ i v ~ ~ ~ a ~ '  

:om o criterlo ecrnomico. 
Note se, porem, que, quaesquer que sejam os periodos 

em que se divida a historia do direito e seja qua1 f6r o cri- 
terio de divisjo, sempre nesse trabalho havera alguma cousa 
de nrtificial. 

As socledades est5o num constante movimento de trans- 
forma~8o; e, por isso, factos que se integram num periodo 
pertencem tambem a outro, antecedente ou posterior, e at6 

o mesmo acontecimento que apparentemente fecha um cyclo 
evolutivo esta intirnamente relacionado com o cyclo poste- 
rior. Al6m disso, a vida dos phenomenos juridicos nCo 6 ri- 
gorosamente syn~hronica~ Nas instituic6es o facto 6 palpavel; 
a simultaneidade do seu desenvolvimento so em periodos lar- 
guissimos e ideaes se pbde dizer que existe. 

( I )  Ob. e vol. cit., pag. I 1. 



Nota-se, C certo, menor asynchronismo no dcsenvoli wnento ' 

historic0 das fontes, sobretudo das na'o consuetudinarias; em 
todo o caso, os periodos n5o representam cyclos historicos, 
perfeitamente separados e independentes (I). 

Linhas geraes da theoria historica das fontes de direito 

1. Typos historicos dominantes e irreductirreis das fontes do direito. 
2. Se~rtetriin judicis; noqzo, caracter, fundamento social e valor como 

fonte de direito. 
3. Costume: nocso, origem e formac20, natureza e baler como fonte de 

direlto. 
4. Lei: noca'o, origem, natureza e valor como mod0 de formag50 d o  di- 

reito. 
6. Jurisprudencia: nocso, natureza e valor como fonte de direito. 

1. As formas, sob que o direito se tern revelado atravis 
da evolucho historica, sEo multiplas e vanadas. A razho esta 
na sua mesma natureza e indole evolutiva, por forqa da qua1 
aconlpanha fielmente a evolucho e o progress0 da sociedade. 
Ora, a medida que esta se transforma e avanca, realiza-se 

> .  

nella, em harmonia corn a lei spenceariana da transiczo da - 
h-eneg?deindefinic!a- e incoherente h a r a  a h,etgrsenei- 
d&g . d . e f i ~ d a ~ e e ~ o _ h e ~ ~ n ~ e ,  um trabalho de differenciaqa'o or- - 
ganica e especializaq50 funccioilal, em virtude do qua1 cada 
funcqzo tende a realizar-se autonomican~ente e a integrar-se 
em orga'os proprios e caracteristicos. Accresce que, com o 
alargamento e progressiva intensidade da consciencia social, 
cada funcqBo tende egualmente a realizar-se por forma mais 
consciente e reflesa. 

( I )  CE Altamira, 06. cit., pag. I 55; Ihering, ob. cit., vol. I, pag. 67 e 
segg. u 

Assim succedeu com a funccSo juridica. A principio, nas 
sociedades primitivas, viveu confundida com outras funcq6es 
sociaes, sobretudo corn a religiosa e a moral, e com ellas 
integrada no mesino orgho, o qua1 era o chefe da tribu, da 
gens ou da familia. Depois, por virtude da sua differencia- 
qa'o, comecaram de formar-se orghos proprios e especificos 
para a sua realizaqzo. Estes org5os te^m sido diversos, corno 
diverso tern sido tambem o modo por que tern realizado a 
func~go juridica e a forma sob que tem revelado o direito, 
elaborado na consciencia social. 

Atraves, porhm, desta varjedade de fontes ou modos de 
formacgo do direito, a sua analyse comparativa permitte re- 
duzi-las a quatro typos dominant&: sentejztia iztdicis, costume, 
lei e juris,vrude?zcia. 

2. Srn f~n f i a  iudic~sSeraeraad.e&8~ou_ scntensw-profedda 
pel? chefe da tribu, do clav qu-da  fal*ilia, 56, ou radeado 
das pcaauaa I l i a l 3  LVLLJIuLLPYLLO v y L  yUu lurca ou edade, nas 
quest6es parrlcu~ares e u u r  ua IIJCILIIXOS destes aggregados. 

Segundo as tradiqBes mais verosimeis, 6 esta a primeira 
fonte do direito. De feito, logo que os primitivos gmpos 
societarios, ultrapassando a phase pure do nomadismo, se 
fixararn num territorio, attingindo assim a phase sedentaria, 
deveria comecar a sentir-se, ao menos por parte dos mem- 
bros mais intelligentes e reflectidos, o perigo gravissirno que 
havia para a. existencia collectiva, ja interna, jB externa, em 
a decisgo de muitas das contendas privadas coi~tinuar a ser 
entregue A lucta physica e violenta das partes contendoras 
e a consequente necessidade de deferir a resoluq50 do con- 
f l i c t~  aa chefe ou chefes do grupo ou aos seus ~nembros 
mais nutaveis e respeitados. Accresceria que, por virtude 
da tendencia de expansgo que caracteriza todas as' forcas, 
ja physicas, j B  moraes, o chefe da tribu, do clan, ou da 
familia procuraria, aqui e a l k ,  avocar a si ou intervir de 



alguma maneira na decisjo de certas contendas. l? nLo seria 
tambkm sem grande efficacia para o mesmo effeito a pro- 
gressiva diffusgo p e l ~  grupo societario do sentimento de se- 
melhanga e solidariedade social, fructo inevitavel da convi- 
vencia no mesmo territorio e sob a mesma organizaca'o social 
e politics. 

Da acego conjunta destes factores deveria resultar a rei- 
tiic~a'o gradual da Iucta violenta entre as partes conteqdoras, 
como meio de decisgo nas suas controversias, e o uso cada 
vez mais frequente do recurso ao chefe do grupo para que 
fesolvesse o pleito e, p m  a forqa da sua auctoridade, obri- 
gasse os pleitantes a sujeitarem-se ao seu veredictum. <As 
vantagens destas decisks pacificas, escreve Cogliolo, eram 
evidentes: na'o havia derrama~nento de sangue, nem dispen- 
dio be tempo, mas, pelo contrario, uma resolug50 mais con- 
forme a utilidade commum~~ (I).  

Na'o C conhecida a forma e o process0 das senfentiarju- 
dicis. 

onde o juiz hauria as suas decis8es) eram, - 
nzo normas legaes, que n5o as havia, nem costumes juri- 
dicos, que a~nda nLo estavam forrnados, mas r>ri&os de- 
w i i e r i e n c i a .  da ~ltilidade rlol&_ru~o, a cups 
destistq? rlxe_sih5,do exame da contenda. de suuerstlcoes re- 
ligjo~as u , > m i n ~ n t ~ ~  ( 1 ~  11cnc -Ylcr*nr-=  nn d- nrrl-ns que elle 
ou seus ~redecessores tlvessem proferido. - "A. 

Consegu~nternente, ellas n8o tinham o signiffcado restrict0 
das sentenqas actualmente proferidas pelo poder judicial, 
mas eram verdadeira fonte de direito. E ngo so ligavam as 
partes pleitantes, mas, e m  regra, tambem os juizes fu turos 
em casos semelhantes; proferidas por pessoas temidas e ve- 
neradas no grupo, circumdadas de ritos e solemnidades reli- 

(15 Cit. Saggi, pagg. 16-17. 

giosas, repetiam-se, como diz Cogliolo, nos casos analogos; 
e, porque resultavam uteis, tornaram-se ordens para quem 
devia julgar, e disseram-nas inspiradas pelos deuses (I). 

Ngo foi, todavia, so por esta fbrma que a sentenfia judiczs 
contribuiu para a forma$o do direito; gracas ao pheri'omeno 
e'lei da ~mitaqgo, que sobretudo imp& na vida social pri- 
mitiva, a s~nferatza r 'udir~~ con~erteu-se, pela sua frequente 
repeti~zo, em norma iuridica consue 
assim numxos mals poderosos factores do costume. 

A sua funcca'o, como fonte de direito, extinpeke logo que 
a sociedade sahe do cyclo prinitivo da confusgo de orggos 
e funcqo'es e entra numa phase mais progressiva ( I ) .  

3. Costume C a observancia uniform-e5:dc_qxi.~m, .mja 
forca : - - .  obrigatorz assenra no..lacro do seu exercicio ptolon- 
gado e constante, a_cxmp_anhado da c o n n U n r c e s -  
ssade i~lridira. Upiano, celebre jurlsconsulto romano, defi- 
nia-o elegantemente: - tacitus consensus populi lo~zga con- 
suetudine inveteratus;-' ' . 

0 process; historic0 de formaqgo do costume C urn pro- 
cesso organico, independente de toda a intervencgo arbitraria 
do Estado: elabora-se espontaneamente no seio cla collecti- 
vidade, e resulta da repetiqiio constante e uniforme de uma 
norma de conducta, quando acompanhada da opinio juris, 
isto 6 ,  da conviccLo intima e geral de que esse modo de agir 
e exp~ess50 d3 vontade social e consequencia de uma ordem 
da collectividade e, por isso, de uma necessidade juridica ou 
do direito collectivamente realizado. 

Erra, por isso, aquella theoria, t5o seguida dos velhos ju- 

( I )  Clt. Saggi, p a 3  18; e cit. Filosofin del dirrtfoprivato, pag 42. 

f2) Cf. sobre a materia deste numero: Cogliolo, cit. Saggi, pagg. 
I 5-2 I ; e cit. Filosofia, pagg. 41-46. 



risconsultos, e a qual modernamente Austin quiz dar novo 
vigor, q u e ~ ~ ~ o ~ r e e e e  n-Q. tacit0 
c g ~ c - t i m ~ n t n  a n  legislador. 

S e  este-fosse a oc&im- e fonte productora do direito, a 
theoria seria exacta. Mas, como C indubitavel, - o m o r  
*r;n W". .",.I"-" - A:--:+ 

1; a lei, delle emanada, C uma 
forma, sub que este se rev&. Se  nCb cria o direito manifes- 
tado sob a forma de lei, menos pdde cria-lo sob a fbrma de 
costume. Por  o:tro lado, o_tacito~msentimen&..do legisla- 
dor ngo implica como consequencla a conces6n .& f o r p  
obrigatoria ao costume; o consentimento apenas ~nvolve Der- 

. - 
.missgo; e, se o leg~s~ador p'LiLLILLL= o costume, n,, 
~ s s o  que Ihe d6 qualquer forqa obrigatoria, mas que o deixa 
desenvolver-se corn a forca obrigatoria que Ihe C intima- 
rnente connexa e essencial. Finalmente, o principio do tacito 
consentimento do legislador, em si m&mo falso, apoia-se 

n u m ? . ? ~ h ~  q ' ~ ~ - ~ . . f ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ . , ~ c _ q ~ m ~ v ~ a m ,  - qua1 6 a 
de que o_leg~Iad~,r~-tem conhecimento de tndns n s  rnct~imec 

vigent~a nn Ect lAn,  - 
Nao se ~nfira; porCm, do que fica exposto que o Estado 

permanece absolutamente indifferente em Sac? do costume. 
Como agudarnente nota Miceli, para que a opinio ~zdris sefa 
fundada, 6 necessario que se apoie na presumpqho, ainda que 
so confusamente sentida, de que a norma cons~letudinaria C 
imposta pela vontade collecti*a, isto 6 ,  pela communidade 
politica ou, em geral, pela collectividade, na qua1 e para a 
qua1 aquelln norma C observada e, como tal, eventualmente 
reconhecida pelos org5os que exprimem juridicamente aquella 
vontade, isto 6, os  orgzos do Estado (I) .  

fintervpnr5n an F ~ t a A n  6 ,  todavia, apenas formal e visa, 

( I )  La forja obligatoria della consuetudine considerafa nelle sue basi 
suciologiche e giuridiche (Perugia), pag. 74. 

d o  A formacgo nem a constituiq20 da forca obr- - -4- 
n s a  ronsnet~~dinaria. mas ao sell reconhectmento, 

Essa 1ntervenq50 comegou de se accentuar quando o direito 
attingiu 5 phase da sua plena differenciac50 e se ligou indis- 
soluvelmente a auctoridade do Estado. Anteriormente, o cos- 
tume era fonte mais ou lnenos independente e immediata do 
direito, pois que a opinio jziris, ausiliada por outras forqas, 
sobretudo pelas de ordem religiosa e moral, era sufficiente 
para Ihe imprimir caracter juridiio. 

Colisiderado no seu conteudo, o costume, 'nas sociedades 
prirnitivas, era, se nho em absoluto, c o w  exaggeradamente 
affirma Cogliolo, em grande parte resultaclo da  sententia ju- 
dicis; e, assim como esta, integrava elementos religiosos e 
moraes, que, sobretudo aquelles, foi gradualmente abando- 
nand0 com a progressiva differencia$io do phenomena- juri- 
dico. 

a 0  costume como fonre juridica, escrcve Cogliolo, 6 ccr- 
tamente a mais natural e a mais.legitima; exprime a vontade 
espontanea do povo, C o eco fie1 da vida e, por isso, satisfaz 
verdadeiras necessidades sociaes e n5o as aspiraqdes injustas 
dc partido ou as  locubra$~es cerebrinas de eruditos. Mas 
tern urn defeito innate:- a incerteza e a imprecisiio, -por 
fdrma que nho pode convir a urn povo adeantado.. . Accresce 
que, no costume, o direito vive confundido com a moral e a 
reljgiho: ora o progress0 esta em que o direito se  separe e 
seja unicamente direito e, nesta obra, a fonte consuetudink- 
ria nho o p6de ausiliaru (I).  

Na verdade, estes defeitos, que siio reaes, t&n obstado ao 
desenvolvimento do costume e provocado a sua substituiqb 
por outros modos de formaqlio do direito. A sua existencia 
tern sido, porCtn, in~om~aravelnlente  mais longa do que a 

( I )  Cit. Filosofia, pagg. 47-48. 

5 



da sententia judicis, visto que, coCvo das primitivas socieda- 
des, ainda hoje perdura; e, do mesmo modo, o seu papel na 
formaqZo do direito mals largo e fecundo. N a m s  
inci- 4 a grinci~al fonte d r  dirrita A nlrulrla, porirn, 
que no E s t a d ~  se v5o constltul~ldo outros orgzos declarado- 
res do direito e surgindo novas fontcs, a fu1lcCgo juridica do 
costume torna-se lnenos intensa e exrensa, podendo dizer-se, 
em these geral, aquillo que Landucci affirma do costume, 
como fonte do direito rornano : -% historia do w- 
versarnente ~ g r c i o n a l ~ a  das outras tontps: nngnl-mais se 
alarga a esphera urstas, mals se restrlner a dnnl1el10 

4. ~ P J '  1in seu mais amplo significado, .& d ~ r l a r a r G n  ov- 
~ e s s a  &S n o m a s  ;~rriA;rmc Fo;l;tn --la C-r--l IOU ~ e l ~ x g g g r e -  
gauva I U L ~ C ~ .  Lumprenenae, pols, n6o so os diplomas qne 
~ullrrnnam providencias emanadas dos orga'os especificos da 
func$50 legislativa, mas quaesquer outros que, n5o obstante 
manados  de orggos na'o legislativos, contenham normas, 
a ia  f o r ~ a  obrigatoria seja imposta pela constituiqa'o do Es- 
tado. 

Em sentido proprio, &a d e c l a r a k  solemne. fpjt , .~bs 
OS~OS l e ~ i s l a t i m ~  nnrmn* 7brigatorias por que devem 
~egutar-se as relaqdes juridicas d~ ,,.,,,. 

A lei, propria~nente dita, apparece na evoluqb juridica 
posteriormente a sententla judzcis e ao costume. De feito, 
sendo ella, na expres$va e luminosa phrase de Ihering, ao 
acto pelo qua1 o direito, chegando officialmente ci consc~encia 
de si mesmo, despe as vestes da innocencias (2), so C com- 
pativel com uma phase social mais progressiva do que aquella 

( I )  Cif. Storia del diritto romnnq pagg 5-9 e 40. Cf. sobre a materia 
. deste numero: Cogliolo, cit. Filosqfia, pagg. 46-50; Icilio Vanni, ob. c i t ,  

pagg. 83-85 j Miceli, 06. cit., especialmente pagg. I 1-84. 
(2) Ob. cif . ,  vol. 11, pag. 35.  

em que tiveram origem a sententia judicis e o costume. Pre- 
suppde certa differencia550 nos orgzos polilicos da sociedade 
e certo grau de energia e de dlffusEo da consciencia social 
e politica. 

Nestes factores e -na in-teza e impr~ri-sn do costume 
encontrou a lei as condiqdes da sua genese historica. 

E corn o desenvolvirnento dos orgzos legislativos e o pre- 
dominio da reflex50 sobre o instinct0 na vida social e juri- 
dica, a sua accho alargou-se extraordmariamente, quasi alcan- 
fando ser nos modernos Estados a unica fonte dc  direita, 

A natllreza da lei cmsiste fnndammtalm~nte ern spr l l m a  

tonte lurtdlca de prece~tos - - -.- -- abstractos - e geraes, cujo orgho e 
o poder ou poderes publicos nos quaes a c%stituiC~o do Es- 
tad0 inthgra a funcczo legislativa. ((Ella 6, como diz Cogliolo, 
uma fbrma que reveste de auctoridade todos os preceitos quc 
o poder legislativo queira decretar. Toda a regra de condu- 
cta social se pode tornar juridica desde que uma lei a acceite 
e imponhao (I). 

NZo se julgue, porCm7 que fi lei C omnipotente na deEla- 
raqzo de normas juridicas; a sy- &, na realidade da. 
vida juridica, 1inGtada por diversas condi@es, a que o legis- 
lador deve jttenaer. colno sZoautilidadesaciaL,nq rnstumes, 

i. id6as e sentimentos do povo. nos quaes o 
dlrelto enconIra as feacsts-da m g e n e s e  e -s.d+So. 

0 valor da lei, como fonte d e  drreito, 6 extraordinario. 
Ella represents o verdadeiro progresso do direito; liberta-o 
definitivamente de elementos moraes e religiosos e da fluidez 
e imprecis50 do costume, condensa o e precisa-o, torna-o 
certo e seguro e dB-lhe formas e vestes proprias. 

a 0  progresso do direito, escreve Ihering, consiste n m a  
separa~ho. Assiln como a vida independente da creanGa so 

( I )  Cit. Fzlosofin, pag. 55. 



mmeGa no momento em que esta se separa &a mhe, assim 
tambem o direito so vive da sua vida ~ r o p r i a  quando se des- 
prende do sentimento juridic0 nacional que foi a sua origem. 
Ora, 6 a lei que provoca csta differenciacho. 0 direito perde 
certamente sua fluidez e mobijidade: mas essa perda 6 de 
sobejo compensada pela enorme ;antagem que alcanqa, qua1 
6 a fixidez, a precisgo, a uniformidade. 

0 direito escripto pode adquirir ta~nbem uma certa elasti- 
cidade. Modificando-se a si mesmo, pode sempre acompanhar 
o desenvolvimento das relaqo'es juridicas e das aspiraco'es na, 
cionaes. AlCm disso, a precis&, a egualdade, a serenidade e 
a fixidez do direlto s5o ~nfinitamente mais importantes para 
a vida do que a aptidiio de conformidade, sempre, a cada 
momento e a proposito de cada relaqho particular, com as 
exigencias da vida. De feito, as relac6es em que se concre- 
tiza a vida juridica da especie nCo $80 por tal forma indivi- 
duaes que a lei ngo possa regula-las por typos. Para isso 
basta que, na classifica~fio daquellas, desca profunda~nente 
ao detalhe. Por outro lado, issas relaq6es e s t b  longe de ser 
tCo oscillantes e variaveis que resulte impossivel sujeita-las 
sen1 violencia por muito tempo a uma regrax (I). 

A importancia excepcional da funccgo da lei na formaqho 
e evolu~a'o do direito niio passou despercebida aos escripto- 
res antigos. Assim, Varra'o, para distinguir o pretor do cen- 
sor, isto 6, as regras juridicas das regras moraes, serve-se 
da palavra - lei,-e escreve : p r ~ t o r i u m  ius ad legem, censo- 
rium iudicium ad ceqquum ~stirnabatur;-e Pomponio observa. 
que Roma comeqou por ser regida incerto iure et constdetzr- 
dine, Inas encontrhra depois as leis, ne diutzus id Yfierit 
(D. 1, 2, 2, 3). 

cOs povos asiaticos, na sua maioria, n5o souberam, es- 

( I )  Ob. cit., vol. 11, pag. 37. 

creve Cogliolo, emancipar-se a tempo da incerteza do cos- 
tume e nZo tiveram nem leis nern Codigos, isto 6 ,  u m a j b r a  
legal, que poderosarnente fixasse as normas elaboradas e im- 
pedisse a sua corrupqho; por isso, a sua evoluqho parou. 0 
contrario succedeu fel~zmente nas sociedades arianas: nos 
primordios da exictencia, formaram urna massa bmogenea 
de costumes; Inas em tempo opportuno crearam as leis e o 
direito progrediu rapidamente. 0 progress0 nho foil todavia; 
egual em todas: em Sparta menos do que em Athenas, e irn 
Roma mais do que em nenhuma outran (I). 

Afim de que o exposto acerca da $uncqSo da lei na consti- 
tuiq5o autonorna do direito niio nos induza em erro, convCm' 
advertir que a eliminaciio dos elementos religiosos e moraes 
nho se effectuou de urn jacto, antes, pelo contrario, durante 
muito tempo, a lei 'continuou a integrar esses elementos, 
sendo at6 parte do organism0 religiose. So na sociedade ro- 
mana 6 que esse trabalho de differenciaqiio se realizou; a lei 
tornou-se civil, isto 15, dos cidadLos, e distinguiu-se da reli- 
gia'o; e, em vez de ser a express50 da vontade de Deus ou 
dos reis, traduzia a vontade dos comicios, publicamente agr-  
mada. Este conceit0 aperfei(-oou-se e attingiu rodo o seu des- 
envolvimento nos modernos Estatos constitucionaes, em que 
a lei C, theoricamente, a expressho legitima da vontacte na- 
cional e regra coactiva da vida social, em contraposi$io a 
religiiio e a moral, que pertencem ao far0 da consciencia de 
cada um (2). 

5. A palavra jurisprudencia tern tido varios significados. 
E m  Roma, significou, durante muito tempo, o conhecimento 

( I )  Cit. Filosofia, pagg. 52-53. 
(2) Cf. sobre a materia deste numero: Cogliolo, cit. Filosofia, pagg. 

5 ~ 7 2  ; Ihering, ob. czt., vol. 11, pagg. 28-49. 



das cousas divinas e humanas e todn a sciencia do dipeito (I). 

Modernamente, entende-se por este vocabuio, - ja o tcstudo 
positivo do direito que governa as sociedndes Ftumanas corn o 
intuito de o applicar a's lypotheses prkticas occorrelztes)) (z), 
- ji este kestudo e a elabora~cio scie~ztz$ca do direito pel& 
jurisconsultos~ (:i), ou na fbrmula concisa e lurninosa de Wal- 
deck, aa sciencia do direito e da szla applica@o aos, facfosu (4). 
- Considerada como fonte de direito, a jurisprudencia liga-se 
ft actividade dos jurisconsultos ou jurisprudentes elaboradora 
de normas e principios juridicos. 

Toda a funcq5o que se desenvolve tende a integrar-se em 
orga'o proprio; e, por isso, o direito, logo que surge, comeca 
de tornar-se a occupaqiio de urna classe especial de pessoas 
que o cultivam, elaboram e aperfei~oam, concorrendo &caz- 
mente para a sun forrna$io como realidade historica e alcan- 
p n d o  at6 ser uma das suas fontes direc~as. 

Na Lpoca actual, a jurisprudencia n5o 6 ,  em rigor, verda- 
deira fonre de direito. 

Sciencia, elabora o direito por modo reflex0 e systematic0 
e formiila principios e theorias que se impo'em aos apiritos 
pelo valor intrirrseco e forsa logica, porCm nho a vontade, 
como imperatives; sentenqa do magistrado, applica e nfio 
declara ou cria direito. E verdade que a applicac50 da lei 
carece de um difficil e melindroso trabalho prkvio de descri- 
minq8o e adapta~go da norrna legislativa, absoluta e geral, 
ao caracter peculiar da hypothese occorrente e que este tra- 

( I )  Jurisprudentia, - 1B-se nas Institutas, I, 1, de j~tstitia et jure, e no 
Uigesto I,'%, de justilia et jure, lo, 2, - est rwum notiti;c,jusfi injustiqve 
scientin. 

(2) Carle, 06. e vol. cit., pag. 362. 
(3) Icilio Vanni, 06. cit., pag. 85. 
(4) Ins;itutionesjuris civtlis (Cmimbricae, MDCCCXCII), pag. 9. Cf. sr. 

dr. A. Vasconcellos Portocarrem, Questo'es de jurisprudenciu theorica e 
pratica (Coimbra, 1897)~ pagg. 1-24. 

balho, por assi~n dizer, contin6a e intkgra o preceito legal. E 
nZo L menos certo que as decisdes dos tribunaes superiores, 
corn quanto nBo sejam lei; adquirem, quando repetidas, uma 
auctoridade enorme e, por sua vez, a opinio comrnunl's dos 
jurisconsultos domina nluitas vezes nos tribunaes. 

0 pri~neiro facto, materialmente muito importante, porque, 
por seu inrermedio, a jurisprudencia pbde modificar o proprio 
direito, 6 ,  entretanto, um meio que se destina a tornar pos- 
sivel e facil uma boa applicac5o da lei; e a auctoridade dos 
tribunaes ou dos jurisconsultos, por maior que seja, nbo tern 
o caracter imperativo do direito. 

PorCm, em certos periodos historicos, ella foi rigorosa e 
authentica fonte de direito. 

NO period0 sacerdotal da sua existencia, - assi~n deno~ni 
nado, porque o direito era monopolio dos sacerdotes e pon- 
tifices, - a funcqa'o da jurisprudencia na'o se limitou a con- 
servaqbo das primitivas normas aconselhadas por uma longa 
experiencia, postas em pratica pelo costume, ou enfanadas 
do  rei ou do chefe do grupo societario. Pelo contrario; aper- 
feicoou-o e augmentou-o, sobretudo na parte processual ou 
ritologica. 

Quando se encerrou o cyclo sacerdotal e a jurisprudencia 
se secularizou, abrindo-se a todos os cidadgos, aos sacer- 
dotes substituiram-se os jurisconsultos, cuja acc5o foi tam- 
bem, n50 apenas conservadora, mas productora. Sobretudo 
em Roma, o facto deu-se corn ~rrecusavel widencia. Desde 
o seculo v, em que, pels divulgagGo das formulas por Cneo 
Flavio, se encerrou o cycle patricio, at6 Dioclec~aoo, o direito 
romano teve uma existencia e uma evoIuqZo maravilhosa e 
unica na historia juridica, gracas a elabora~50 que soffreu pX 
parte dos jurisconsuItos. 0 jus czvilc foi, em grande parte, 
fructo da inierpreiatio. E por ~nuito tempo, desde Augusro 
at6 D~ocleciano, a jurisprudencia foi, nLo sb real, mas tam- 
bem legalmente, verdadeira fonte de direito, ja que, p o ~  vir- 



tude do instituto do jus respondeizdi, certos jurisconsultos da- 
vam respostas obrigatorias para o juiz. AlCm disso, a celebre 
lei das citaqdes de Theodosio I1 e Valentiniano I11 em 426 
attrihuiu forqa legal aos escriptos de alguns jurisconsultos. 

Na edade media, a jurisprudencia contribuiu tambem real 
e effectivamente para a formaqso do direito, attingindo na 
Inglaterra a dignidade de fonte legal. 

Na edade moderna, continuou a exercer uma acqgo pro- 
funda na organizaqa'o e vida juridica, ja adaptando as normas 
legaes a realidade dos factos, ja aperfeiqoando a technica ju- 
ridica, mas acabou por perder a qualidade de fonte legal do 
direito (I).  

Diviao geral do object0 da segunda cadeira 

E m  duas grandes partes se pode e deve dividir o assumpto 
da segunda cadeira que professamos : uma em que se estude 
a historia geral do direito romano; outra em que se exponha 
a historia geral do direito peninsular e portugu@s. 

Ngo separamos em partes distinctas a historia do direito 
peninsular e a do direito portugues, por que isso equivaleria 
a desconhecer o vinculo de contlnuidade organica que ha en- 
tre o processus de formaqdo e de evoluqdo de ambos us di- 
reitos: 0 direito penirlsular t o organico antecede~lte historico 
do direito portugues, que delle se desintegrou com a consti- 
t u i ~ 5 o  da monarchia portugu2sa; e o seu estudo 6 ,  por isso, 
parte essential do estudo deste. 

Diividiremos, portm, a segunda parte em dois livros: num 
estudaremos a historia do direito peninsular e noutro a do 
portuguCs. 

PRlMEIKA PARTE 

EISTOBIA GEEAL DO DIREITO ROMANO 

( I )  Cf. Cogliolo, cit. Fzlosoja, ppng. 72-83 Icilio Vanni, ob. cit., pagg. 
85-86, 



DIVISBO DA HISTORIA GERAL DO D I ~ I T O  ROMANO 

1. Ambito chronologico da historia geral do direito romano. 
2. Sua divisIo em periodos. 

1. A historia do pireito romano cameca em 753Antes de 
Chiisto, data-da f<ndagiio dde &ma; segundo a-chronologia 
de Varriio e de Cicero e geralmente acceita, e ~acaba corn as . . 
k o m ~ i l e ~  d~ hsmmq&l&ido em 5&-da era'christa' (I). 
Foi durante este Targo espago de tempo que o direito romano 
se formou e constituiu, 'attingindo com as compila$6es justi- 
nianeas a sua ultima phase evolutiva. 

0 direito romano niio desapparece, porCm, com o cyclo 
historic0 da sua constitui~iio e transformaq6es evolutivas. 

Abre:se-lhe um novo periodo que s6 corn a codificaCiio se 
encerrou definitivamente. E aquelle em que se imp6e ao 
mundo medieval e ao mundo modern0 pela grandeza e ma- 
ravilhosa elasticidade das suas formas, regulando as rela~6es 
juridicas no grupo de povos da civiliza~iio occidental, e exer- 
cendo, como raiio scripta, uma importante influencia dire; 
ctora .sobre a kgislaciio que se formava e spbre a sciencia 
juridica. 

( I )  Alguns fixarn outra data B f ~ n h a ~ ~ i o  de-Roma. Assim, Cat'io; 6 
antigo, colIocou-a em 732 ; Polybio ein 3.50; Fabio Pictor em 747; .e Byo- 
nisio de Halicamasso em 729 antes de Christo. . , 



A historia cia vida do direito romano neste periodo, tam- 
bem muitas vezes secular, tern para nos muito menor inte- 
resse; na'o nos descreve a genese, a formasa'o e a transfor- 
masso das suas fontes, cujo processus findou corn Justiniano; 
exp6e-nos a acclo exercida pelo direiro romano sobre a vida 
jundica dos Estados medievaes e modernos; a f o r ~ a  legs1 
que possuiu; as  phases de cultura por que passou na escola, 
etc. 

Na'o deixaremos, entretanto, de esbocar esta phase da vida 
do direito romano ern capituio appendicular a exposi~Co his-* 
rorica das suas fontes. 

2. A historia geral do direito romano p6de dividir-se em 
tres periodos capitaes: - periodo real; - periodo rep&li- 
cano; - e- periodo imperial. 

Lorrespondem aos tres regimens politicos por que Roma 
passou : - realeza, - republica - e imperio, 

0 primeiro abrange o tempo que decorre desde a funda- 
cCo de Rorna em 753 at4 5rn antes r fp  christn, ou desde o - 
I." dnno at6 ao 243 depols cia iunda$au dc Koma; o s e g u ~ ~ d o  
o que decorre desde 243 at6 726 depois da fundaqCo de.Roma, 
9 u  desde o anno 510 at4 27 antes d r  christo; e o terceiro 
vae desde o anno 27 antes-hristo at6 A rnorte de Justj- 
niano ern 565 depois de Christo, ou desdc 726 ate' 1321 de- 
pois da funda~so  de Roma. Cada um destes periodos se pode 
e d e w  ainda dividir em dois sub-periodos. No neriodo real, 

o primeiro abrange ; t rea l r7s  nr imit iva a t6  Servin T~illin e 
o segundo decorre desde a reform- at6 o a d s o  
d a  Republics. N o  periodo republicano, o pri&eiro corre a*t& 
a elaboracao das XI1 Taboas (305 ab ui-bc condlta) c o sc- 
a d e s d e  as XI1 ~ a b o a s  at6 ci queda da kpublica.  No 
periodo imperial, o prlmelro aDrange4prlnClPado ou Diar- 
chi-S~corn Diocleciano e o segundo vae ate' ci 

mu1 LC U C  dU>LIIlldllU. 

Tal .C.a systematizagCu geral que observaremos sa expo- 
sic50 hism~ica das Contes do direito romano ( I ) .  

Antes, porCm, de abordarmos directamente o seu estudo, 
prncurarernos descrever nas linhas gecaes aquillo que, de 
alguma maneira, se pode chamar - a prehistoria do .direire 

(1) E a divislo acceita For Girard (06. cif., pagg. 9, 15, 18, 27, 4G e 
GS), corn a qual se conformam, nas iinhas geraeq, as divjsBes adoptadas 
pelos iilustres cathedraticos hespanhoes D. 1' ~ l ~ m e n t e  de'r)iego e Gu- 

'tierrez (Progrdnzn?~ de Institut.iones de dcrecho rornnizo, Madrid, 189% 
pagg 12-24) e D. Ismael Calr o e Madrofio (Progran?nza de 1nnm'twione.i. 
de derecho ronzano, Madrid, 1902, pagg. 5-12]. Ambos dividem a exposi- 
$20 historica das fonres do direito romano em quatro periodos: -mo- 
nnrchico, republicano, primeira Cpoca do imperio e segunda gpoca 49 
imperio ou monarchia (Gutierrez),- imperadorcs pag'aos e imperadores 
christies (Calvo e hladrolio). 

Outras divis6es le^m sido apresentadas por divei-sos tsciiptoi-es. Assim, 
Hugo (06. rit., pag8  18 e ig) dividiu a historia do h~reito ;onxano en1 
quatro periodos, correspondentes as quatro phases principaes da vida 
hurnana, indo o primeiro - o da infancia da cidade e do direito - desde 
a fundacSo de ltoma ate a's XI1 Taboas ( I  a 300 nb ub. cond., ou ,75o> 
450 antes de Christo); o segundo-da juventude-desde as XI1 Taboas 
ate Ciiero (300 a 650 a6 ttb. con'd., ouq5o a loo antes dC ~ h d s t o ) ;  o ier- 
ceiro - da virilidade - desde Cicero ate' Alexandre Severo (650 a rm 
ab 166. C O I Z ~ ,  ou 100 anles de Chrirto ate o anno 250 dn era vulgar); e.0 
quarto - da velhice - desde Alexandre Severo at6 Justiniano (~ooo.a 
1300 nb ub. cond., ou 250 a 550 depois de Chl-~sto). Esta divisEo 6 ,  com 
ligeiras modifica$es nas datas e na Cpoca que fecha o segundo peri~do,  
a qual, em vez de Cicero, 8 o fun da republica, a seguida por Eugede 
Perit no seu Trait4 clenzentaire drr droit romnin, pag. 8 Krueger (06. czt:) 

dividiu-a em tres periodas, abrangendo: o primeiro-a Realeza e a'Re- 
publica; - o segundo - o tempo que decorre desde Augusto at6 Bioqie- 
ciano; - e o terceiro - o que vne desd,e Constantino o Grande ,at& Jq- 
tiniano. Pade!etti (Storin del dirirto ron~nno, manuale ad uso delle,scur$e 
con note di Pietro Cogliolo, Firenze, 188G, pagg. 1, 351 e 605) divi&iii 
nos seguintes periodos: - das origens de lloma are o principio ho  sk- 
culo vr1:-desde o seculo vn ate ao fim do secula Irr aepois de Christo; 
e -desde o firn do seculo III are 1 queda do imperio do Occitknte., 



romano,-isto C o estado social dos povos da Italia Central, 
visto que, formada de elementos sahidos destes povos e fun- 
dada numa Cpoca em que elles ja tinham constituido centros 
de convivencia civil e politica, sa'o intimos os laqos que pren- 
d m  Roma nos primordios da sua existencia as povoaq6es 
quc a circumdavam. A cidade eterna n5o apparece na histo- 
ria pela acca'o arbitraria de urn aventureiro audaz, como 
reza a legenda, nem as suas institui~Bes sa'o a obra exclus$t 
e pessoal dos reis; o process0 da sua forrnaczo 4 muito' ou- 
tro; e, segundo os resultados da critica moderna, valoriza- 
dos ainda por estudos cornparativos feitos sobre povos pri- 
mitivos, principalmenti os da mesma origem, ella,-escreve 
Carle,-continuou a formacgo da convivencia civil e politica 
que ja tinha sido iniciada por outras populaciies italicas, cuja 
memoria remonta a uma Cpoca anterior A fixada para a fun- 
da~Zo  de Roma (I). 

CAP1 TULO PRIME [RO 

W'erritorio e popula@Xo primitiva da Italia, 
6 aparticularments da Italia Central - 

1. ftalia antiga : ligeira descripqjo geographica e pilrticularmente da 
Italia Central. 

2. Povos que habitavam a Itaiia. Estado polifico-social dos que se esta- 
heleceram na Italia Central. 

I 

1. Geographicamente considerada, a kalia (I) C uina p 
ninsula, de origem vulcanica, que, desprendendo-se da costa 
francesa, a v a y a  na direc~a'o sueste at6 o centro de Mediter- 
raneo, tocando quasi na Sicilia, a Trinacria dos gregos. 

Seus limites s b  nitidos, precisos e vigorosos. Ao norte 
fecha-a uma gigantesca muraiha de montanhas; pelo leste, 

(1) Le migini del diritto romano (Torino, 1888), pag. z .  

( I )  A denominaq'io-~tjlia- foi primeiramente dada a uma pequena 
regiso do sul, comprehendida entre os golfos de Tarento e de Laiis, 
hoje bahia de Policastro. 

Segundo a tradi$Po italiana e siciliana, o nome de Italin deriva de 
Ttalos, nome por que talvez era designada uma frac~Bo ethnographiea dos 
sifulos, ou urn period0 da sua historia, mas de que a legenda fez a nome 
de urn chefe siculo ou ligure. Segundo a doutrina grega, aliAs menos 
provavei, deriva do termo latino - vitulus - que os gregos jonios, esta- 
belecidos ao sul da Italia e na Sicilia, pronunciavam -itnIos - (cf. Ju- 
bainville, Lesprenliers habitants de I'Europe, II edit., vol. I, pagg. 312- 
317;  Niebuhr, Histoire romaine, tom. I ,  Paris, 1830, pag. rG e segg., onde 
se apontah todos os significados geographicos e politicos da palavra - 
Italia - na antiguidade). 



sul e sueste banha-a o mar. [nteriormente, manifesta, atravCs 
da variedade dos aspectos e paizagens, uma tgo grande e 
vigorosa unidade e distingue-se tanto pela doqurn do clima, 
belleza do ceu e riqueza dos carnpos que bem se p6de affir- 
mar que, no conjunct0 das regi6es europSas, ella tem, como 
suas irmls, a Grecia e a Hespanha, das quaes C geographil 
camente o t r a p  de unizo, uma personalidade geographica 
accenmada e caractsristica. 0 agente principal desta unidade 
6 ,a cordilheira dos Apenninos, a espinha dorsal da Italia. 

As planicies, que ao norte se estendem entre os Alpes e o 
Apennino, nCo pertencem, geographicamente consideradas, 
ao systems de rnontanhas e de collinas da Italia, propria- 
.mente dita. 0 1imite.geographico desta e, ao norte, o Ap,en- 
nino que, durante muito tempo, foi tambem o seu limite 
politico, visto que sb no seculo VII de Roma 6 que a costa 
situada entre' Sena-Gallica e Ariminurn foi incorporada no 
territorio da Republics e, no seculo vrrI, o valle de P6. 

0 Apennino, emfparte nenhuma forma uma aresta abru- 
pta; pelo contrario, o x u  lasgo massico desenrola-se pelo 
paiz; seus valles e-planuras ligam-se por passagens faceis, 
ogerecendo assim As populag6es urn terreno cornmodo; e, 
pelo que respeita as costas e as planicies, ao sul, a leste e 
a oeste, a sua djsposicho C ainda mais propicia. Entretanto, 
a oriente, a Apulia faz excepcgo corn o solo plano, uni- 
forme, ma1 banhado, sern ondulac6es e sem recortes, fe- 
chado ao norte pelo systema montanhoso dos Abruzzos e 
apenas cortado na sua uniformidade pelo pico abrupto do 
Monte Gargano. Mas entre as duas peninsulas do sul, que 

,terminam a cadeia Apennina, desenrola-se at6 ao vertice do 
-seu angulo ulna regia'o baixa, abundantemente irrjgada e 
muito. fertil, terminando, porCm, numa costa, onde rareiaa 
os portos. Emfim, a costa occidental liga-se a ulna regihc 
extensa, sulcada por importantes cursos de agua, c~rno,  pol 
exemplo, o Tibre, e que outr'ora as ondas e numerosos vul. 

c6es entre si disputaram. Encontram-se ahi em grande nu- 
mero collinas e valles, portos e ilhas. Ahi assentam a Etru- 
ria, o Lacio e a Campania, - o nucleo da terra italica; de- 
pois, ao sul da Campania, o espaco deixado livre pela mon- 
tanha desapparece e esta cahe quasi a pique no mar 
Tyrrheno (I). 

0 clima da peninsula C s60 e temperado como o da 
Grecia. 

As costas, slo, porCm, menos bizarras, menos bellas e 
menos favoraveis a nav'egacZo; sZo rectas, pouco abertas, 
quasi sem portos naturaes, e nas do mar Adriatico, sobre o 
qua1 se levantarn aprumadas as montanhas, estzo yrofusa- 
mente disseminados bancos de areia, formadss pelos destro- 
qos arrastados na corrcntc dos rios. Alem disso, nHo as banha 
um mar semeado de ilhas como aquelle que fez dos hellenos 

,urn povo de marinheiros. 
Pela configura~a'o geral das suas praias, a Italia afasta-se 

da g r q a  e profusCo de recortes da Grecia para se approxi- 
mar da sobriedade grave da Iberia. 

oEm compensacho, escreve Mommsen, a Italia excede a 
Grecia em ter vastas planicies banhadas par diversos rios; 
od contrafortes das suas montanhas sCo mais ferteis, mais 
tapetados de verdura e prestam-se melhor B agricultura e a 
pastoricia. Como a Grecia, ella 6, emfim, uma bella regia'o, 
propicia a actividade humana; recompensa o trabalho, pro- 
mette ao espirito de aventura faceis e longiquos successes e 

( I )  Mommsen, Historre romazne, trad. por C .  A. Alexandre, lorn. I 
(Paris, 1863), pagg. 5 ~ ;  ou a mesma obra, trad. por Guerle, tom. I, pagg. 
5-6; Elisee Reclus, ~Vouaelle geogrnphie universelle (Paris, 18763, pagg. 
299-300; Seignobos, Histozre nnrmtzae et descriptive dtl peuple romazn 
(Paris, 1901 ), pagg 1-2. A traduccin cia Histoire de Mommsen pnr Ale- 
xandre e mutto supenor ri de GuerIe, tanto pela ciareza e eler7a$% da 
linguagem, como pela rtqueza das notas eluc~dativas. 

8 



da as ambiq6'es sedentarias c m d s  calmas satisfa~6es tam- 
bem faceis e apraziveisn ( I ) .  

110 contrario, p o r h ,  da Grecia que olha para o oriente, 
a ltatia olha para o occidente; e, assim como alCm a Attica 
e a Macedonia, esses dois nobres,campos da historia, demo. 
ram a leste, aqui tambem a Etruria, o Lacio e a Campania, 
berqo da civilizacho italica, demoram a poente. A razgo estd 
no Apennino e no processo geologic0 de formaqa'o das re- 
gi6es occidentaes. 
, aOs pendores adriaticos, - escreve Oliveira Martins, - 

sho abruptos, a agua despenha-se em torrentes, nho ha por- 
tos, o mar sem ilhas 6 urn estreito corredor onde-os ventos 
se degladiam temiveis apertados entre montanhas: em ambas 
as costas fronteiras, italiana e illyria, o terreno C egualmente 
atormentado; As inclinaq6esr repellem a lavoura : dominam 
os pastos e as Borestas, as torrentes e os rebanhos. E uma 
regiCo agreste e dura, que se estende desde o Brucio, pela 
Apulia, at6 ao Picenoa (23. 

N5o assiin na parte occidental. 0 fogo, que em tempos 
remotissjmos levantira o Apennino, derramou as suas lavas 
e cinzas para occidente e, repellindo o mar que avanqava 
at& ao sop6 da montanha, creou os declives brandos em que 
a terra desce do Apennino sobre o mar Thyrreno. cA nudez 
atornlentada dos montes, continua o mesmo escriptor, con- 
trasta corn a opulencia vegetal dos seus contrafortes. A terra 
ti longa, o clima doce, os rios tranquillos. Ha golfos imrnen- 
sos, portos seguros, um mar pacifico; ha ilhas e. campinas, 
ha lagos e vergeis. Esta 6 a Italia, paraizo da Europa. 0 la- 
vrador succede ao pastor, as messes aos rebanhos, o aradc 
ao cajado. 0 s  campos sobem em terracos viqosos assornbrea. 

( I )  Ob e vol. ci t .  (trad. Alexandre) ,  pag. 7; e pag. 5 na trad. Guer le  
(2) Htstoria da republica romana (Lisboa), tom. 1, pag. loo. 

dos pela oliveira doce e pallida, dando com a sua folhagem 
minuscula um tom aerio. urn tom gi-ego a paysagem; a vinhs 
enlerada nos ulmeiros e nos choupos, o castanheiro, o car- 
valho e o pinheiro-manso corn a sua copa arredondada dese- 
nhando-se no azul ferrete do ceu, dho-lhe o tom grave e ni- 
tido do genio italianoa (I). 

Desta regido do occidente destaca-se a parte central, onde 
se estabeleceram e viveram as popnIafBes mais intelligentes, 
mais activas e cuja acqzo politica foi mais poderosa e mais 
efficaz no desenrolvimento da Italia. As suas duas regi6es 
mais notaveis e caracteristicas sCo a Etruria e o Lacio, a 
que p6de juntar-s; a parte da Ombr~a que fica a occidenre 
do Apennino. 

A Etruria er3 lirnitada ao norte pelo Arno; a leste pel0 
A~CIJIIIIIO e pel0 I lore que a separavam da Ombria; ao sul, 
primeiramente peIa floresta Cirninnia (Cimznnius saltus) e de- 
pois pelo Tibre, fronteira septemtrional do Lacio, e a oeste 
pel0 mar Tusco ou Tyrrheno. al? um paiz extranho, escreve 
Seignobos; montanhas negras ou Pscuras, antigos vulco'es 
extinctos, semeados aqui e alCm como em desordem, circum- 
dam e fecham pequenas planicies; as aguas, nCo tendo va- 
sante, transformam a planicie num pantano ou fonnarn lagos 
profundos no sop6 dakontanhao (2). Producto, como toda 
a faixa occidental da Peninsula italica, da actividade dos vul- 
c6es, a Etruria t! fert~l e convida a agricultura. 

A sua origem e accentuada constituicho vulcanica torna- 
ram-na propicia B cultura e ao desenvolvimento de mythos, 
lendas, phantasmas e superstiq6es. ((A Etruria, esireve Oli- 
veira Martins, C a terra dos medos, dos pavores e mysterios, 

( I )  06. e vol. cit., pag. 101. 
(2) 0b.  cit, pagg 8-9.. 



dos agouros e vaticinios; o solo treme, ouvem-se rugidos 
surdos agitar-lhe as extranhas: 6 que os monstros bramem 
estorcendo-sc na jaula de pedra em que o tempo os encer- 
FOUD (1). , 

0 or- era limitado a leste pela cordilheira sa- - 
bins e C Y U ~  yuL ,iga a0 Apennino; ao sul pel0 monte Al- 
bano; ao poente pelo mar, que ahi forma raros e estreitos 
portos; ao norte pelo Tibre. Mais tarde alongou-se para o 
sul at6 os picos do paiz dos VO~SCOS qile v5o teminar no 
promontorio de Terracina e chegou ao rio Liris; e para 
leste exrendeu-se at4 aos ultimos contins do territorio dos 
equos. 

E, na sua maior parte, urna vasta e malesrosa planicie (2): 

de cerca de 275  kilometros quadrados, de orlgem e natureza 
vukanica, como toda a Italia occidental. 

A planicie 6 ,  entretanto, cortada, except0 na regizlo cos- 
teira, por fundas ravinas e por collinas, de pequena altura, 
porem muito abruptas. 

Daqui, a forma~50 de vastos pantanos durante o inverno, 
que, evaporando-se no estio, carregam a atmosphera de mias- 
mas febrigeros, resultantes da decomposi~Bo das materias 
organicas (3). 

Todavia, -corn0 nota Iklommsen, -- o campo latino tinha 
o seu encanto para um povo agricultor; sem ser, aliis, de 

( I )  Ob e vol. cit , pagg. rm- I or 

(2) o que quer dizer - latiurn, - cuja origem etymologca P: n 
mesma que a de latus (largo). 

(3) 0 s  latinos divinizaram a febre no Deus Febrzrus, e, para itpplacar 
a sua colera e acciio perniciosa, erigiram-lhe no monte Palatino urn tem- 
plo, onde durante o mez de fevereiro, februarius, se celebravam em honra 
do Drus sacrificios propiciatorios e purficatorios. Daqui o significado de 
purificar que se ligou B palavra -februare. 

uma surprehendente fertilidade; seu cultivo nzo demandava 
g~;lnde esforco; o solo, conjuncto de cinzas e lavas decom- 
postas, era fiaco; deixava-se penetrar e revolver sem di& 
culdade pelo alviho do emigrante e pouco ou nenhum adubo 
Ihe era precis0 para uma producqBo remuneradora (I). 

A Ombria confina oelo norte corn a Gallia Cisalpina; pel0 
noraeste e IesEe com o mar Adriatic0 e corn o Piceno; pel0 
oeste com o Tibre e o Apennino, que a separam da Etruria, 
e pelo sul corn a Sabinia. Seu t e~~ i to r io  k ,  no centro, man, 

tanhoso, duro e agreste na parte que olha para o Adriazico, 
e desenrola-se a oeste do Apennino em pequenas collinas e 

valles ferteis. 

Tal C a Peninsula italica no seu geral aspect0 geographico. 
Na sua f6ma e situaqa'o estZo, por assim dizer, impresses 
os contornos geraes da sua historia e do papel que &via 
desernpenhar na ~ i d a  evolutiva da humanidade. 

Nitidamente delimitada pela natureza, com uma accen, 
tuada e caracteristica individualidade geographica, a Italia 
era, como diz Eliste Reclus, um pequeno mundo aparte, des- 
tinado pela sua rnesrna fbrma a tornar.se o theatro de urna 
evoluqCo especial da humanidade. 

Situada no centro do Mediterraneo, era naturalmente urn 
poderoso foco de attrac~so, tanto rnais que a variedade de 
territorio, de clima, dc cultura havia de favorecer a acclma- 
qho de diversos povos, bem como a fermentaqgo e expansa'o 
de variados costumes. E a sua mesma situaqho avancada 
sobre o Mediterraneo, como nota o sr. dr. Arthur Montene- 
gro, punha a Italia em contact0 corn os povos que iam na 
vanguarda do progresso; a circurnstancias identicas devia a 

( I )  Ob. at., vol. I (trad. Alexandre), pag. 48; trad. Guerle, pag. 44, 





a s a s  edrrdes, merc& de investigaq6es e excaVaq6es que se tern 
feito, possunnos vestigim indubitaveis e seguros que nos per- 
mittern, n b  so reconstituir BOS lineamentos geraes as res- 
pectivas civiliza$6es, mas determinar a indole e o caracter 
ethnico dm povos que nesses remotissimos tempos habitmam 
a Italia. 

Assim, os utensilios empregados pelo homem pateolithico, 
- toscos instrumentos de pedra lascada, de osso e de chifre. 
desrinados quasi exclusivamente satisfaqa'o das primeiras e 
mais fundamentaes necessidades, - accusam urna vida indi- 
vidual e social rudimentar e miseravel. A edade neolithica, 
CCM~ s e t l ~  multiples instrumentos de pedra polida, muiros 
dos quaes j3 destinados a enfeite, corn seus variados obje- 
ctos de ornato e insignias, c o d  seus wsos de ceramica, 
de que tLo abundante deposlto se tern encontrado nos dol- 
mens e aas grutas, marca uma phase de accentuado pro- 
gresso, em qwk j$ era conhecida a agricultura, como parece 
deprsh&nder-se da existencia de uns objectos de pedra, des- 
tinados a tfiturar cereaes, e em que os aggregados sociaes 
jit tinham atringido certa fixidez e- grandeza, segundo C li- 
cito inferir da proximidade de varios monurnentos rnegali- 
tbicos. 
8 progesso a c c e n ~ a - s r  e accdera-se na phase dos me- 

w em que aos instmmentos e utensilias de pedra se sub- 
&rri w de metal, primeiro de bronze f d e p i s  de ferrs. 
E, na cdadc dc fcrro, este progresso, que alias derivava ine- 
v h v e h n t e  do aperf~i~oarnento dos instrurnentos de produ- 
c@, foi t a b  desde o principio auviliado ainda pela acca'o 
& pavos invasores ji adiantados. 

segundo as circumstancias; emquanto que, por outro lado, graus iden- 
lk8s de civilizacio podem fer correspondido efn povos differences a 
6 p o a s  muiro diversasu. (E imen tos  de  geologia, Coimbra, 1895, pagg. 
228-azg). 

Diversas foram as racas que durante estas edades habi- 
taram a Italia. Segundo as inducq6es da palethnoiogia, no 
period0 paleolithico, t2-la-hia habitado a raqa de ?$gander- 
#ha1 (?), autochtone e dolicocephala, a qual, gracas a uma 
rnod~ficac$h prufu~ida nas condiciies cli~natologicas, se teria 
transformado, quasi ao findal: a edade paleolithica, na raca 
a que hlortillet dB o nome de raca de Launede. - tamberi 
dolicocephala, mas dotada de urna organlzafao m a s  perfeita 
e mais sernelhante j. das racas actmes. A esta r a p  se ligal 
ria acaso, c o ~ c ~ o  seleicZo aristocratica, a ra;a de Cro-Magnon, 
tarnbem dolicocephala: mas de estatura mais elevada (1): 

No fim desta edade ou no princinio do ~ e r i o d o  neolithic-oa- 
1ra118, segllnao aergl, rol povoaaa, a e  sur a norre, por oovos. 
de oriaem arncana, perrencentes A raqa rnediterranesl ou ell- 

- ,  
rarrrcana, como elle a denomina, dolicocephala e mesoce- I 

pnala. u s  ~rincipaes forarn n s  nrlne-os P ~ 5 9  l i u r l i - ~ q  / .was no 
b r r u m a  ou- ' 

tra raca penetrava na, Europa, occupava quasi toda a parte' 
central, descia para o Mediterraneo e, invadia a gtalia, attin- 
gindo o Tibre. Vinha da Asia,.era brachicephata e seu typo I 

era o que cornmumente se ch.arnapmongolico e menos fre- . 
! 

quentemente turanico. Sergi ue~lorn:~ia-a eztr-aszca, pbrque; 
asiatica na origenl, ella se espalhou muito pela Europa, 
ficando assim a pertencer aos dois paizes. Fsta raca invadiu 
a. E u r o ~ a  e a ltalia duas vczes: a primeira na-eaaac nem- 
mica; a segunaa -i+a ae oronze. 

/-- 

0 caracter das duas invas6es foi diverso; a priaeira - 
rt~liii-a - lenta e pacilica; a segunda- - t ~ ~ r n u c  - tuoxa c guerreira. Aquelfa r e s u l t ~ u  fiuaia fusau dos lnvasores 

( 1 )  MortilIet, ob cii., pagg. z75-zjG, 305-308, 3r r-5~d'Segundo Sergi 
tArii e Itnl~ci, Tor~no,  1898, pas. I%), r a p  Cro-Magnon serin urn re- 
,iduo da r a p  eum-afi-~cana. 



com os eurafricanos; esta distinguiu-se por urna dorninaqa'o 
barbara e feroz e transforrnac50 brusca e 'violenta na or- 
ganizacgo e vida social dos uencidos. aFoi destruida a an- 
tiga reiigiso dos mortos e substituiu-se-lhe urna outra, corn 
o'rito funebre da inceneracfio; a velha civiliza~fio neolithica 
e a arte da escripta~e da bella e eleganrr ceramica e a da 
esculptura em madeira, em osso, em marfim, desapparece- 
ram submersas na barbarie universal em quasi toda a Eu- 
gopa, ntC a costa septemtrional do Mediterraneo; e toda a 
ciuiliznqi7o mediterranea teria sido desrruida, se a invasIo 
tivesse penetrado em todas as regiBes da bacia, onde estava 
em vigor, com a mesma violencia e numero egual aquelle 
corn clue occupou a Europa central e occidentals (I) .  

' 

Seria esta, s_eeg~ndo S e A  _a funcqiio desempenhada no 
progress0 dos povos 'europeus n p l s  cpa11nrl2 miarar?;n nsia- 

t i 3  geraltnente designada indo-aermanica, i n ~ n - ~ l ~ r n n ~ ~  ou, 
AELFA~OS tendenciosalnente e eom malor exactidzo? arva, a qual, 
peIo,c~ntrario,, a+lltrinn trndicinnnlista - attribu~u a giona de 
ter acordaclo a Europa para a historia, insufflando-lhe nas 
veias barbaras o pbtente sbro da civiliza@o oriental. 

-,,&as0 csaggeradas as duas opini6es, a verdade estara 
numa formula intermedia e conciliadora. Corn effeito, inves- 
tigaqks recentes nZo sitconfirmam a existencia e o grail, 
refativamente alto, da civilizac50 rnediterranea, mas at6 lhe 
anribuem a prioridade chronologica na evoluqZo da  hu~nani- 
da&, sendo, por isso. inexact0 djzer-se que a Europa acor- 
diira para a civi.fizachn por virtude da migraca'o at-ya. Mas o 
firoprio facto da imposiqPo dos aryas mostra o erro de Sergi, 
quando affirma que eijes eram selvagens e que, com a sua 

dominacb, se submergira na universal barbarie a clvllizaqfio 
med~terranea. 

0 s  eurasicoq da seeunda m l ~ ~ ~ ~ ~ o  desceram sobre a 1tah4 
pelos Alpes Vrientaes; conqulstaram a bacia do Po; e, avan- 
qando para o sul, chegaram ate' ao Tlbre e fundaram o Es- 
tad0 ornbro, o qual, tendo por base geographlcr a reg150 
cornprehcndida entre o Tlbre e o Po, perdurou at6 a ~mmi- 
$razz0 dos etruscos, povo da raca eurafricana, vindo no se- 
culo vrri do or~ente mediterraneo as praiac do mar Tyrrheno, 
donde se estendeu para o interio~, vencendo os oinbros -e 
conquistando-lhes o tcrritorlo occidentai do seu unpeflo . Para 
o sul do Lacio poucos euraslcos penetraram 0 s  gregos que 
colonlzara~n a pal te merldronal da Italra, denolniiacta Grande 
Grecla, eram, nas camadas pr~mtivas da sua populaqho, eu- 
r africanos. 

Dest'arte, se puzermos de partc as  raGas arehaicas dope-  
r ~ o d o  paleollth~co, a popula~50 da [mila apparece-nos a r e d  
S n t e  dp duas converPPntes ethnic--: eurafilcana e c ~ , , ~ , , ,  A 

Esta pleuornlna no norte; mlstura-se e cruza-se no cenrro 
corn a eurafricana, que, ja ahi predomlnante. downa quasi 
absolutamente ao sul do Lacio. A ciuliizac50 6 ptedaminan- 
tcmentc med~terranea; mals adeantados do que os a q a s  
semi selvagens, rd eurair~canos, desfcita a torrente de bar- 
bane que ameacou submergi-10s na ewca  da sepnda  inva- 
sfio, retomam o curso do seu prog.e%so, e readquirem a do- 
rnlnacgo politics, quactdo os etl u.;co~ repeil~rarn 02 ombios 
das pian~c~es do mar T~rrherio pard regiio dura e agreste 
de alCln o Apenn~no (1) 

ti) Decaden~n delle nn~ioni lntzne (Torino, lgo3), png. 206. Cf., do 
mesmo aucror, Glz Arzi in Europn e in Asin (Torino, I 9031, pagg 27 e 

194-195 

(1) Sergi, cit. Decade~zga delle nn~ionr lalzaa, pagg 204-217; The Me- 
diterr~mean 1Zace: A s t ~ ~ d y  o j  !he origin of European Prupies (i-ondon, 
Wel t e r  Scotr, 1901); cir. Arti e Itniici, pngg. 135-153 e 177-198; cit. Gli 
Arii in Europo e 111 4s:a, p,igg. 11-49, 126-f 58. 184-196 e z4g-263; Co- 
lajanoi, Latins et ilngio-Snxotis, t tad.  por Julien Dubok, psgg. r 1-19. 



Dlfferente da doutrina de Sergi sobre os elementos corn- 
ponentes da populaca'o italica e respectiva energia civiliza- 
d o ~ j  6 a de  . T * ~ h - * n ~ ~ ~ l l p  f i l l . -  vxmos tentar exp6r nas l~nhas 

geraes 
S g u n d o  este"escriptor, os primitivos habtanres da Europa 

airctoshtones e vivia-s, sem casas nem 
instrumenfos ou proauctos d g l ~ ~ ~ l d a ,  HLUW estado compkta- 
mente selvagem ( I ) .  

Sobre este estrato cle populacCo vieram assentar duas in- 
uas6es: a dos nelaseos e a dos iberos, povos que, antcs da  
jnigraS$o indo-europea, parrlrrwvdjn u1~1.e si a Europa: nquei- 
les a oriente, originarios das costas occidentaes da Asia Me- 
nor. estes c? occidenre, vjndos da lendaria Atlantida. 

0 s  pelasgos ~nvadiram a Italia anteriomente ao anno 2000 

antes cie Christo. 0 s  gre'gos attribuiam esta primeira caloni- 
zaciio a Q~notros e a Peucitios, filhos de LucaGn e netos de 
Petasgos. Qs peucicianos cstabeleceram-se na s e g i b  que 
mais tarde se chamou Apulia e. Messapia e os oinoitrii c o b  
nizxrarn a Lucania e o Brutium. 

A f i l tas6~ ethnics deste povo 6 incerta. Clovis de Lamarre 
attnbue-lhe proveniencia indo-europea, dizendo que elle 6 r, 
antepassado dos gregos e latinos ( 2 ) ;  Jubainville nega a ter- 
mifisntm~ente. 

(((3s Pelasgos, - escreve, - eram estranhos a raqa indo- 
europt a. Kim dos caract ires distinctivos da raqa indo-euro- 
p$a 6 a industsia do fabrico de estofos. Ora, a tradiqgo grega 
apresenta-nos o fabrico de estofos como uma arte aprendida 
pelos Pelasgos posterio~mente ao seu estabelecimento no Pe- 
loponeso. A agricuitura era do dominio commum do grupo 

( I )  Ob. eit., vol. I ,  pag. 3 . .  
hj etude sur les peuples anciens de 131talie rt sur lesprimiers cing 

si2cles de Rome (Paris, ~Sgg), pag. S e segg. 

europeu da raca indo-europea antes da Cpoca em que o povo 
unica formado por esse grupo se scindiu nos seus divers- 
rarnos. Ora, houve urn tempo ern que os Pelasgos estabeie- 
cidos no Polopone'so na'o conheciam a agricultura; aprende- 
ram-na a o  mesmo tempo que o fabrico de  estofosn ( I ) .  

T ~ m b e m ,  em data muito remota, vierarn 6 Italla os sica- 
nos, ram0 ou variedade dos ibcros. Expulsos mais tarde pelm 
siculos, ramo dos ligures, passaram a Sicilia. 

A estas immigraq6es succedeu a invasa'o indo-europea, 
acontecimento grandioso para Jubainville, que acceita a dou- 
trina traditional sobre a energia civilizadora do povo arya. 

Quem eram os indo earopeus? , 
Qua1 r, seu primitivo habitat? 
Divergem os escriptores. Segundo a opinilo mais antiga e 

ainda hoje mais geralmente acceita, seguida por Jubainviil~, 
os aryas eram urn p'ovo asiatico (2). Como habitat originario 
este escriptar assigna-lbes a regia'o situada a o  ncute da Persia 
e d o  Afghanistan na bacia do Iaxarte e do Oxus, entre a 
cordilheira de Hindu-Kush que separava da bacia do Indhs 
os primeiros indo-europeus, o Bolor que lhes era lirnite peko 

( I )  0 6 .  cit., vol. I ,  pag. 86. Sergi (cit. Decaden?a delle iraiioni lating,, 
pag. 210)~ d8-os como oriundos da r a y  mediterranea. 

(2) Segundo outra opiniio rnais receute, os arias eram originarios da 
Europa, demorando o seu primitivo habitat ao norte ou, segundo Penka, 
na Scandinavia, doode- teriam irradiado para a Asia e avancado pafa o 
sul da-Europa e norte da Africa (Cf. Sergi, cit. Gli Arii in Ihropa e +a 

Asia, pagg. 14-1 7; Alfred Fouillbe, Esquisse psychdogipe dcs perrples 
europeetzs, Paris, 1903, Introd, pagg. xr-riv e 1-5). Jubain\ille (06. cit, 

201-zoz), julga este parecer errado, em virtude da superioridade 
que caracterizou a civi11zaqEo indo-europeia desde n seu apparecimento 
na historia e assegurou a sua dominaq20 sobre as outras civilizacries da 
Europa, superioridade que se nCo explica, sen50 n~edhnte  urn cMtracro 
prevto corn os imper~os da Alta Asia, t in  grandes nss artes da paz como 
nas da suerra. 



lado da Asia Central, e o Ural, para alCm do qua1 os Fin. 
nios occupavam o norte da Europa (I) .  

E m  certa Cpoca, porim, o povo indo-europcu senriu a nei 
cessidade de emigrar do territorio, onde se havia estabele- 
cido. Entre os factores deste acontecimento avuitaria, - 6 
de crer, - o crescilnerito dx popu1a~lo. Separou-sc em dois 
povos; urn: que Jubainville denomina-europeu, e outro para 
que reserva a denomjnai~o de- arya. 

Deixando este que mais tarde se subdividiu em dois: - 
hindu c o araniano, -sigamos a marcha do povo europu .  

((Separados dos Aryas, cis Europeus, - escreve Jubain- 
ville, - puzeram-se e:n marcha na direcqlo do ocscidentc. 
Seria diffcil determinar a duraczo da sua viagem. Attraves- 
saraln o Ural, o Vqlga e vieram estabelecer-sc do centro da 
Europa. Ahi demoraraln algum tempo, seculos talvez, entr-e 
o Mar Baltico pelo norte, o Rheno pelo occidente, o .Danu- 
bio pelo suLe o NiCmen e o Dnieper pelo oriente. 

Cerca do anno zooo antes da nossa era, o povo Curopeu 
dividiu-se em tres grupos. Um era co~nposto das populac6es 
que na antiguidade foram conhecidas pelos nomes.de Thra- 
cos, Illyrios e Ligures. Este grupo foi o primeiro que, avan- 
qando para o sul, penetrou victorioso na peninsula dos  Bal- 
kans; na ftaiia, na regi50, mais tarde chamada Galia, e na 
Peninsula hispanica. Outro grupo era constituido: I . "  pelos 
antepassados dos Gregos ou dos Hellenos; 2.') pelos ,ante- 
pass'ados dos povos que se convencionou chamar ftaliotas e 

- que mais ~ a r d e  be scindirarn em Ombrios, Oscos e Latinos; 
3." pelos antepassados dos Celtas. Parece que todo esre 
grupo perrnaneceu no valle do alto e do medio Danubio at6 
o sec1110 xv ou urv (?) em que os Gregos invadiram a penin- 

( I )  Ob. cit,  \ol I, pag 201 .  Outros asseguram-lhes, ji a regia'o do 
Euphrates, j;i o l a l i e  da Mesopotamia. 

suIa dos Balkans e os Italiotas se foratn estabelecer na rcgiSo 
a qrie deveram o norne. 0 s  Celtas continuaram a habitar a 
parte occidental do valle do Danubio. Suss conq~dstas no 
oesre da Europa parece n5o terem colnecado rnuito antes do 

seculo vr. As orientaes sCo muito posteriores. 
0 s  Slavos-Germanos, seus vizinhns de nordeste, so m u m  

mais tarde tiveram historia. Constituern oterceiro grupo dos 
Europeus)) ( I ) .  

Dos grupos em que sc dividiu o p o w  europeu' vie~arn ,d 
ltalia em prirneiro logar os thracos, os  illyr-ios c os ligures 
que, entretanto, Jubainville, com outros escriptores, suspeita 
srZrr.rn nAn v a r i r i l a r l r ~ c  A i f r i n r t a s  (In mesmn n o r i n  e r r  

ape% 
mas denomlna~6.e~ dlfferentes d . a m s b a _ - a ~ w  

US IfiyrIos occuparam o rerrIrorro soore o ~ a r i a t i c o  ao 
norte do Po. 0 s  ligures dividiram-se em dois ramos: - ligu- 
ses ou ligures proprialnente ditos e sjculos. Aquelles occu- 
param a Gallin, uma parte da Hespnnha e o noroeste da 
Italia; o s  siculos o resto da Italia, onde impuzeram. a sda 
dominacLo aos pelasgos do sul e donde expiilsa~am os sica- 
nos. Depois da conquisti da peninsula pelos ornblo-latinos, 
rnbitos dos siculos refugiaram-se na Sicilia. 

A seguir -aos illyrios e ligures, invadir-am a Italia os ita- 
[iotas. 

N l o  remonta alCm do seculo xrI antes de Chris10 a prova 
incontesravel da sua chegada a Italia central. Com effeito, C 
em I 135 que, segundo CatPo o Antigo, foi fundada a,cidadc 
ornbria de Ameria, hoje Amelia. Mas C provavel que o mo- 
vimento i n ~ ~ a s o r  tivesse domecado no secuio xru, pouco de- 
pois de os hellenos terern abandonado o valle do Danubio 
para descer a Grecia e expulsar os pelasgos. 

-. 

( I  I Ob. cit , vol. I? pags 2 14-2 15 e 22 I -222 



Chegados 6 ltalia, os ombro-latinos scpararam-se c occu 
param regi6es differentes. 0 s  latinos estabeleceram-se sobre 
rudo no Lacio, ao sul do Tibre; em volta do prirnitivo Lacio 
rinham-se estabelecido os equos, os hernicos, os volscos, o: 
auruncios e-os ausonios, todos conhec~dos pela denorninaca'c 
kenmica de povos latinos. 

Por scu turno, QS ombros conquistaram aos sicubs a: 
planicies do Po, e, caminhando para o suI, extenderam-se 
sobre o Adriatlco, at6 Monte-Gargaco, ao occideute, entre 
o Arno c o Tibre. 

De proveniencia identica ii destes povos sZo os sabellianos: 
Babitavam a cste do Lacia, nas florestas do Apenniao, que 
povoarain de colonias, ramificando-se depois pelas costas do 
Adriatico. Enrre os numerosos grupos sabellianos, convem 
fiotar, como sendo os mais importantes, os sabinos e os 
srtmnitas. 

0 s  Celtas invadiram tambem a Italia; mas a sua invash  
r'ealizou-sc no seculo rv antes da nossa era. NQo pertence, 
p i s ,  5 pre-historia do direito rornano; e, al6m disso, nCo 
rrltrapassop, de um modo permanenre, a regiLo sepre~t r io -  
nal da Italia. Entre os principaes ramos que occuparam a 
back do Po, contam-se os insubrios, ossenomanos, os boios 
e senones. 

No I; seculo antes de Christo (I),  outra columna invasora 
$enet~a na Italja. SSo os PJTIISCOS. cujo papel no desenvolvi- 
mento dc civ~lizacao l ~ d l i ~ d  101 ue grande importancia. 

0 seu prirneiro habitat, a sua origem e caracter ethnico, 
e a trajectoria seguida na sua migraca'o constititem objccto 

( I )  Clovis Lamarre colloca a invaszo etrusca no seculo XI e Sergi no 
SKUIO VIII. 

de discuss50 entre 0s eruditos. Segundo Jubainville, elles sso 
pelasgos (I),  originarios da Asia Menor (21, e vieram a Italia, 
expulsos da Grecia pela i n ~ a s i o  dos helleno:~ (3) .  

Chegados ri Iralia, os etruscos conquistaram aos ombros e 
aos latinos a regiIo a que iigararn o seu nome,-+.Etruda. 

Dahi teriam emigrado alguns bandos para o - l ~ i o ,  sonde 
alias niio tiveram dorninaqzo esclusiva, c para a Campaxi?, 
on+ tiveram doze colonias, cuja capital foi Capgrt.&stabe- 
leceran, alim disso, coloi~ias ~lalgumas cidades do norte da 
Italia, como Bolonha, Ravenna e Mantua. 

Finalmcnte, ao sul da Italia estabelcceram-se por meio de 
diversas coloilias os gregos, povo aryano, seguncjo Jubainville 
e a maioria dos escriptores. 

TradiqSies, mais fabulosas e poetisas da clue historicas, 
razem reinorliar. a 4poca da durninaqSo dc)s ombros a fixaqio 
de muitas colonias gregas na Italia, ,% mais anriga 6 ,  porim,, 
a de Cumas. fundada pelos chalcidios, fronteira a ilha Isihia, 
no cume ctuma montanha clue dpminava b mar Tyrrheno e 
os campos Phlegranos. So csta parece r e a n t a r  ao seculo x 
antes de Christo. Todas as outras, yierarn mais tarde.. 

aEm seguiiia, a expansCo colonial dos g rqos ,  - escreve o 

( I )  Outros julgam-nos ugro-finnios, alguns iberos, muiros semitas, 
Mommsen indo-europeus, L>nds;ly thuringios, Corssen italiotas. 

(2)  & tambem a opini'ro de Sergi. Todavta, outros escnptores tCm 
apontado a Allen~anha, a Thessalia e o Egy-pto como a o r i g ~ n a ~ ~ a  patria 
etrusca, e houve queln os julgasse autochtones ou aborigenes da propria 
Itaiia 

(3) Segundo outros, os etruscos penetraram na Ertmpa pelos desfila- 
deiros do Caucaso;.e, deivando ao su1 a peninsula dos Balkans, trriam 
subido o vaile do Danubio at6 ao  Tyrol e chegado B ltalia atraves dos 
Alpes Rheucos. Mommsen avenia a hypothese de os Rhecios serem o 
primitivo povo etrusco, estabelecido no seu mais antigo habitat. (Ob. cit., 
trad. Alexandre, rol. 1, p a g  165). 

1 0  



SF. dr. Artbur Monte%g~--, bordeiou o mar Tyrrheno par: 
a sul, entrou na SjcIh, e, dando volta pelo mar Jonio, foi 
at& Rrllndisio, (r), 

Do qae fiCa exposto resulta que, se o territorio da Italia 
era v&&, pperl~~ktia todas as culturas e favorecia~odas 
as A m ,  f j  era propicio ao agricultor, pelas vastas planicies, 
ao toavegante, pelas longas e abrigadas costas do occidenie, 

. e  ao pastor, pela montanha que a corta longitudinalmente, 
tambemn, ou se acccite a doutrina de Scrgi ou a doutrlna de 
Jubainville, nas veias da sua poplac50 corria o sangue mais 
vadado e pulsavam energias e aptid6es as mais diversas. 
Pelasgos, iberos, rllyios, Iigures, latinos, ombros, etruscos, 
gregos e celtas, todos enviararn a Peninsula italica seus con- 
tingentes a enriquecer o sangue italiano e a collaborar na 
fixmacho de urn typo ethnico superior, que fosse a synthese 
organics das energias e qualidades predominantes dos inva- 
sores. Daqui, o maravilhoso gei~io politico e a prodigiosa 
q a i d a d e  de assirnilac5o que na historia tanto distiaguiram 
crs habitantes da Italia. 
0 territorio e a populaclo conjugavam-se assim para a 

&pa da conq+ta do mundo. 
Onde, porim, a lucta e a fusLo dos clementos ethnicos se 

dm t om rnaior foi-qa e intensidade foi na Italia central. Aqui 
ftasceu a civilizaca'o italica; aqui se fundou a cidade eterna, 
centro poderoso e unificador da Italia; aqui se fixaram e cru- 
zaram as popdaqBes mais activas e mais ictelligentes, em 
cuja cjvilizacb Roma foi beber os eternentos da stla primi- 

( I  ) Ob. cit , pag. 36. Cf. sobre as antigos hnbirantes da Italia: Jnbak- 
ville, ob. c i t ,  vol. I e II,p7ssinz; sr. dr. Arthur Montenegro, oh. cif., pegg. 
25-36; Cloyis de tamarre, ob. at., peg. 2 e segg.; Mommsen, cb. &., 
wad. Alexandre, vol. I, p a 5  I ro e segg. 

tka organizaca'o. Resulta, por isso, indispehsavel c e i ~ l ~ c e r '  
aquella, ao rnenos nos linearnentos geraes. 

0 s  D- lmportantes da Italia central foram gs om* 
bros, os iatlnos e os etnlwns 0 s  primeiros, expulsos pel03 
erruscos aa reglao, a que estes deviam ligar o nome, vie- 
ram corn os sabell~anos fixar-se respectiramente na Ombl-ia 
e na Sabinia. Pnvnq i n ~ f i - p l 1 r ~ - - ~ ~ ~  -1les deviam traaer com- 
sigo o fundo aa clv1117acan arlrs e o&roEjressiva b 
c l lQ r3ro. mas, repellldos ao norte pelos etruscos e conti- 
dos a oeste pelos latinos, os ombros sa'o obrigados a pro- 
curar a'montanha, onde se fixam; e quando descem 4 plam- 
cie ou, como 09 sabinos, se estabelecem em-regig0 ~iz io l&  
do Lacio, a t e ,  m a s  forte e mais civilizado, a breve trecho 
os absorve e latiniza. 

qp1l n9n-I na civllizaqa'o italica C scrtlnrlarin; apparecem 
na historla corn caracter profundamente reltgioso; enwe- 
gam-se mals a pastoricia do que a agricultura; preferem n 
~nontanha e, como todos os povos rnontanheses, distingaem-se 
poc uma altiva independencia e tenaadade e valor heroicus, 
mais tarde affirmados t io grandiosamente pelos'samnitas, 
ram0 oinbro-sabellico, na lucta contra os romanos. 

aNZo habitam ainda, - escreve Carle, -em cidades verda- 
deiras e propmias, mas em aldeias abertas, que constittiem 
outras tantas comrnunidades ruraes, e conservam os vesti- 
gios de urna poderosa organizaqBo gentilicia, da qua1 p6de 
encontrar-se um notavcl exemplo na geas Claudia* {I). 

Mais tarde, mesmo quando no Samnie se ekvam a urna 
forma de organizaca'o politics, a sua independenc~a de mon- 
tanhezes e o fervoroso culto da egualdade inlpossibilitam a 
constitu~c;a'o de um estado poderoso e forte. 

{I)  Ob. crt , pag. 4 Cf. Mommsen, ob c ~ t ,  trad Alexandre, vol I, 
pagg. I 52-1 59. 



A- rnrnl_cantinira a ser o centro da vicla ci- 
vil e politics; nella residia o poder publlco; e tgo closa era 
Ud aucr avvbLu~i.a que, ao entrar na liga samnita, na'o reco- 
nbecia superioridade noutrn, como centro de unidade. 

Os latinos, como noutro logar dnsemos, estabelece~a~n se, 
sobretudo n6 Lacio. Ou fossem aryas, como ensina Jubain- 
ville, ou UIII ramo dos o~nbros fundido corn os eurafricanos, 
conf~rrne sustenta Sergi, elles encontravam-se certamente na 
phase agricola, t i nhm j5 conhecimento dos cereaes e fazlam 
uso dos metaes (I). A identldade ethnica e territorial devia 
conduzlr a identidade social cntre as suds diversas tribus. E 
de f ~ c t o  assim foi. 0 L a c i ~  estava dividido em urn certo nu- 
mero de circumscripcBes rura_es, - vici e p d ,  - hab~tadas 
por outras rantas cornIrluulu~tuLa, consr~ru~uas por um aggre- 
'&ado de famllia; ou de gentes, as quacs dcscendiam de um 
antepassado commum, rujo nome tinham, e professavam o 
mesmo culto gentilic~o. sTaes reuni6es de gentes, que se de- 
nominam tribus, - escreve Carle, - &bitam nos vici e nos 
pug'; rcconhecendo, porgm, a sua origem commurn, nLo tern 
uma existencia inteirarnente separada e ~ndependente, mas 
entram desde logo a fazer parte de uma aggremidqzo mais 
vasta, que constitue depois 9o;pulzls e a civztgs. Este aggle- 
gad0 mais vasto n2o so tinha Gominuns a rlugun, os costumes 
e&;n -adels. a a d - h a t ~ ~ r 5 n  + aa lusrlca e 

d & a  contra- os alaaues e apgress6es externas. Necessi- 
tava, por isso, ile um cenrro commun~; t- caac ~ r a  a ZL& 

assim chdmada pela orb~ta saglada que a circumda~ra, em 
cujo recinto se encontravam a arx  ou fortaleza, onde, no 
momento do perigo, os federaaos se podiam refugiar; o tem- 
plo da divindade padroeira de toda a comlnunidade; o logar 

( I )  Cf. Jubamville, ob. cit , tom. I, pagg. a I 5-220. 

onde se adrnjnistrava a just~ca; o forum para o mercado e 
para as reunifies publicas,) ( I ) .  De ordinario, estava situada 
no cimo dos montes e collinas e nLo era regular e perma- 
ncntemente habitada, pois que as diversas gentes contmua- 
ram a habitar seus vici e pagi. 

0 s  aggrcgados, constituidos pcla reunia'o dos pagi, eram 
verdadeiras u* uddas ,  a principio talvez absoluta- 
mente autonomns, rm-grnaircjge, assisiido do con- 
selho dos ancijIos e da assembleia geral dos cidadzos. 

A communidade de lingua e de raFa, que f6ra causa da 
juncca'o dos pagi ern yopuli ou civttates, originou tambern 
a confederaqQo destas por meio da instltuiqlo do pacto de  
eterna allianca entre todas as cidades latinas. A presidencia 
da confederac6o pertencia, segundo o uso latino e grego, a 
cidade, em cujo tcrritorio estivesse o sanctuario federal. Foi 
Alba. a mais antiga e importante, que tevc, at& ser destruida, 
esse privilegio. 

A federaczo cornpunha-se ao principio, segundo reza a 
tradiqa'o, d_r t r in t a r ihd r s ;  tinha, como as confederac6es 
beocia e jon~a, suas festas annuaes (latl'naeferiae) celeb&- 
das sobre o rn4irr i i iDanu nu d e ~ i ~ n a d o ' ~ e l o  chefe fe- 
deral; e ahi os latinos reunidos irnmolavam urn touro ao deus 
do Lacio (Jz~zrpzter Latzaris). , 

AlCm das solemnidades religiosas, havia assembleias fre- 
quentes junto da fonte F'erentz'na (2) para as deliberaq6es de 
interesse publico. 

Qua1 fossc rigorosarncnte a posiczo juridico-politica de 
cada uma das cidades em face da confederaciio, c quaes os 
direitos especiaes que cabiam a cidade presidential, C o que 
se torna impossivel descrever. 

( I )  Ob. cit., pagg. 1-5. 
(a )  802rie especial da Venus latilia. 



Note-se, porCm, que, se  acaso, como t presumivel, a con- 
federaca'o nZo teve a principio urn direito esta~rel e coorde- 
nado, C muito provavel clue bem depressa o elahorasse e ella 
se tornasse a representante, na ordeln politica e legal, da 
nacionalidade latina. 

Assim, o suggere o facto de serem protegidos pela lei 0s 
matrimonios contrahidos entre todos os  lalinos confederados, 
a acquisicZo de  terras e o livre exercicjo da sua industria e m  
toda a extensgo do Lacio (I) .  

Do que fica exposto resulta que o povo latino attingi~a 
urn? phase social e politica mais adeantado do que a d.0~ 
ombro-sabcllianos. .. . Soubera elevar-se a urna fbrma .. .. dc orga- . .  . 
nizac50p politico-social, rnarca nitidamente a transnsiqCq 
da phase propriamente gentilicin, de organiza~50 patriarchal, 
para a da cidade, corn natureza predominantemente politica. 
Alem disso, a outra conclus20 leva a analyse da sua organi- 
za~a 'o  e vida confederativa:- a 6  que as cidades latinas, sem 
nunca ahdicar em proyeito do centro commum da sua auro- 
nomia propria, experimentaram e avivaram em si mesmas o 
sentimento dc ulna dependencia commum e reciproca e-pre- 
pararam a trankiqbo nccessaria do particulurisrno cantonal, 
por onde comeca a historia de todos os povos, para a uni- 
dude rzacionalr (2). 

0 s  etruscos assentaram na Etruria o seu imperio, depois 
de a concpistar aos ombros e ligures; e ahi crcaram urna 
nacioix&&A-mb~~sta e vivaz. ante a qua] desappareceram 
quasi lntelramentc os vestigios da passageln dos invasorcs 

( I )  Cf. Mommsen, 06. e "01. cit., trad. Alexandre, pagg. &57; Sci- 
gnobos, 06. cit,  pagg. 16-17, e Histoire de la civtfisntion anciene, I1 edit. 
(Paris, 18931, pagg. 187-(88; Eustel de Coulanges, La czte antique, XVII 
edit. (Paris, [goo), pagg. $43-161 e 248-325. 

(3) Mommsen, ob. e rol. ci~. ,  trad. Alexandre, pag. 57. 

preccdentes, e fundaram uma civilizaqa'o que destaca, no 
conjunct0 das primitivas civllizaciies italicas, jd pelo cara- 
cter especifico que teve, ja pelo grau de progress0 que 
a ttingiu. 

0 typo de organizaca'o social e politica dos etruscos era, 
como entre os latinos, a cidnde, formada pela associac5o das 
diversas famiIias e getites. Alas, emquanto no Lacio os  pagi 
eram caracteristicamente ruraes, na Etruria, a breve trecho, 
comeGou a predominar a tendencia 71rhnn-60 

dnq seJl&& 
A raza'o do facto esta em que muito cedo os etruscos se 

entregaram a industria, ao cammercio e a navegaciio, para 
que os sollicitava a longa costa da Etruria. 

A populaqao estava dividida em duas classes: ~lebei ls  P 
nnbrrc 

O regimen politico parece ter sldo monarchico; os  chefes 
tinham o nome de loczlrnoni Mommsen actribue-!hes a pie- 
nimde dos podetch [ I ) ;  mas nao C inverosimil que, pclo me- 
nos de facro, o scu exercicio fosse, no principio, como cer-- 
tamente o foi mais rardc nalgumas cidades (z), contido em 
certos limitcs pela classe nobre, a qua1 devia in te r~~i r  tnm- 
hem na direcczo politica da ciclade. 

As cidades estavam unidas pel0 l-yo. 
Cada confederaqjo 3hr:~nois A-7- -;J-A-- 

A confederaqiio etrusca nZo t i l~ha,~ore%, a fnrrg p 3 co- 
hesa'o da CO- 
P- '0 llar1na. Lertamente, ella tlnha a sua 
metropole para o culto e para a direccso da l i p ;  mas, c o r n  
ei~sina Mommsen, cada ulna das cidades que nilla entravam 
tinha, substancialmente, os mesmos direitos, o mesmo poder: 
e, dest'arte, nCo havia realmente supremacia ou poder cen- 

( r }  Ob. e vol. cit. (trad. Alexandre), pag. 171 ; trad. Guerle, pog. t 56. , 

(2) Cf. Clovis de Lamarre, ob. cit., pag. 68. 



tral que podesse estabelecer-se ou consolidar-se numa mesrna 
cidade (1). . . 

AlCm disso, e_r- ---.--..--- "lie todos os etruscos confede- - 
rados se conc.er_fassempara uma mesma empreza. Cada ci- 
dade fazia a guer-ra pu' >ua L I I I j L L I ,  lllLL.Yr.U L.VY -BSOS, as. 

outras, ngo directamente attingidas e imprevidentes sobre 
as consequencias da sua absten~go, desinteressavam-se da 
lucta (2); e a&, segundo informa hlomrnsen, muitas cidades 
da coi~federaqa'o se abstinham, mesmo no caso em que se 
decidia emprehender uma guerra federal. 

A mesma, sena'o maior, falta de cohesgo se dava entrc as 
confedera~6es. E, porkm, natural que, no principio, a neces- 
si'dade de lancar corn segurailqa no solo da Etruria as bases, 
da sua domil~aqa'o vinculasse estreitameilte os etruscos, pois 
qGe entCo devia claranlente revelar-se-lhes que o interesse 
commum era o. interesse particular de cada cidade; mas, 
terminado o periodo da conquista, em breve essa cohesa'o 
desappareceu, emquanto no Lncio o genio politico do latino 
mais a robustecia e fortificava. 

No lneiu da organiza~Qo politica que acaDamos ue cbuu- 

car, o genio etrusco formou e desenvolveu uma civilizac5o 
peculiar e typica. 

Assim, a sua religizo era caracteristica. Estabelecidos 
numa reg50 em que a tempestade, os tremores de terra, os 

(I) Ob. e vol. cit. (trad. Alexandre', pag. 171 ; trad. Guesie, pag. 156. 
( 2 )  Veios cahiu em poder dos romanos, apbs dez annos J e  cerco, 

porque os  povos da confedera~50, reunidos em assembleia geral, res- 
ponderam aos habitantes de Capenas e aos Fal is~os ,  os quaes pediam 
ausiiio para os Vejentes, que, n5o tendo estes pedido conseiho sobre a 
guerra, n l o  deviam pedir auxi l~o;  que a Etrusia 1180 podia correr os ris- 
cos de umu contenda particular, e que as responsabiiidades dos actos in- 
dividuaes de cada cidade deviam incidir unicamente sobre ella. (T. Livio. 
Hist. Rorn., VI, I 7). 

ruidos subterraneos e outros phenomenos pavorosos quebra- 
valn frequenternente o curso regular da natureza, os etruseos, 
meditativos e sombrioc, elaboraram ulna I-cligi2io phantastica 
e funebre, servida por urn cuito sanguinario e horrivel. 0 s  
deuses, encarregados da ordem material do universo, e as 
a l~nas  dos mortos appareciam ii sua irnaginaqzo, sobreexci- 
tada pelo pavor, como seres te~riveis e ameaqadores, que era : 
necessario tornar propicios. A sua colera e ameaqas manifes- 
tavam-s6 gelo raio e pelo trova'o, pelo v60 e grito das aves 
e nas entranhas palpitantes das victimas. 

Daqui, o apparecimento da arte augural para conhecer as  
ameaqas do ceu e a maneira de as evitar por expiac6es ade- 
quadas; daqui, a organizaqzo de uma litc~rgia caprichosa e 
bizarra que tanto notabilizou os etruscos. 0s principios e 
regras daquella, assirn como as 'solemnidades desta, eraln 
recolhidos e m  certos livros, cuidadosamente guardados pela 
classe privilegiada, B qua1 serviam de maravilhoso instru- 
lnento de dominaqQo. 

A influencia da arte augural etrusca foi enorme em- to& 
o Lacio e particularmente em R o ~ n a  ( I ) .  

Aikm da litteratura religiosa, na'o temos conheci~nento de 
qualquer outro genero litterario dos etruscos. 

Em compensaqlo, na'o se ignora inteiramente o seu desen- 
volvimento agricola, industrial, artistic0 e commercial. 

Clovis de Laiilarre assevera que os etruscos foram bons 
agricultores, tendo os latinos aproveirado as suas liciies; que 
sabiam aterrar os pantanos por rneio de alluvi6es methodica- 
mente dirigidas e tinham aberto um systema de canaes para 
convenientemente recolher as aguas e irrigar os campos: 

Das artes industriaes, a ceramics, a industria de bronze e, 
sobretudo, a de ourives attingiram entre elles urn certo grau 

( I )  Clovis de Lamarre, ob. cit., pag. 48. 

I I 



de desenu~lvimento; 0 desta ultima parece ter sido notavel, 
segundo o que informa Clovis de Lamarre ( 1 ) .  

Cultivarafi tambem, ainda que corn menor brilho, a ar- 
cgtectura, a esculptura e,a nintura. . . 

v CULLIUJCLL~U CLIUSLU IUL p ~ ~ l l ~ l p a ~ ~ ~ t e n t e  marltlmo; e a sua 
importancia foi grande, em virtude dns proporc6cs conside- 
raveis que attingiu a sun marinha. aEl1es souberam muito 
cedo, -escreve Clovis de Lamarre,-- crear abrigos nas cos- 
tas descobertas e em bahias extranhas; reunir a: madeiras 
e os metaes necessarios para a construcC$o e armamento de 
galeras. Sobre o prornontorio escarpado de Sorrento, sobre 
os rochedos abruptos e inhospitos de  Capri3 estabeleceram-se 
em fortes posiq6es donde dominaram facilmente o mar entre 
as bahias de Napoles e de Salerno; e senhores destas costas 
~ c i d e n t a e ~  corno ja-o eram, ao norte, das praias do Adria- 
tjco, levaram longe o terror de seu nome, assegurando ao 
seu commercio uma extensgo at6 ahi desconhecida. Possui- 
dores dos mais ricos productos da Italia. taes corno o ferro 
& ~ e t h a l i a ,  o cobre de \'oIaterra, a prata de Populonia, en- 
tretiveram relaq6es continuadas, at4 nas mais longiquas re- 
$ties., com os povos mais cotnmerciantes e mais  indqstriaes 
do seu tempo, os Gregos da Asia Nlenor, os Egypcios, os 
Phenicios, os Carthaginezes,) (2). 

Taes  eram, na sua structura geral, as civilizacBes e fbrmas 
& organizaqZo social existentes na Italia central a data em 
que na margem esquerda do T ~ b r e  surgiu a cidade obscura, 
qtle mais tarde devia ser  a capital do mundo. 

CAPITULO SEGUNDO 

Exposiciio da historia gcral 
do direlto romano . 

durante o primelro period0 ' 

S E C C ~ O  1 

A realeza primitiva. A oidade patricia 

Lmhas geraes da organizagtio social e politica de Roma 

3. Fundacso de Rorna : a. legenda e a moderna critics historica. 
4. Territorio de Ron~a. 

. . 
3. Popuia$20: elementos componentes e respect&o caracter ethnico. ' 
4. Pritnitiva o'rganizac80 social dos romnnos: o) divisBo da p6p~zla+ 

--% em classes; $) phase economica~y) sggregados sociaes: a familia, 
n gens e a t r ih5  

6. Organiza~jo policica: a civitas. a) Sua natureza especifica e re la~6es  
corn os aggregados gentilicios. p) Org5os do poder publico: -rei, 
senado e comicios ; - e attrihui;bes respecrivas. y) ConclusEre so- 
bre a naturezn e vida do organism0 politico-romano. 

( I) 06. cit , pag. 66. 
(2) Ob. c~f, pagg 66-67, Cf. sobre os Etruscos: Lamarre, ob. cii., 

p'agg; 30-72; Seignobos, cit. Histoire de In civilisotion ancienne, pagg. 
$88- 9 3 ,  e Histoire narrative et descriptive du peuple rotnain, pagg 8- I 5; 
Carle, ob. cif., pagg. 5 4 ;  Mommsen, ob. e 1101. at., wad. Alerandre, pagg. 
161-172; Jubainville, 06. c i t ,  pagg. 145-168 ; Victor Duruy, Histoire des 
romains, tom. I (Paris, 1577)~ paw. 31-41. 

, / 
1. No anno 753 antes de Christo, segundo a chronoIogia 

de  T'arra'o, na margem esquerda do Tibre, a uns vinte kilo- 
metros da foz, junto do ponto da sua contiuencia corn o 
Anio, foi fundada a cidade, a qile seus fundadores puzeram 
3 nome de Rorna, palavra, - escreve Oli veira Martins, - 
uque uns quereln que venha do grego (rme) e signifique 





nome de Lucio Tarquinio. Senhor do throno, introduziu em 
Roma as artes, os ritos e os jogos etruscos. 

Eis o que diz a legenda ( I ) .  
A moderna critica historica tern procurado substituir a 

esta chronica legendaria uma historia viva e organica das 
origens e vida primitiva ile Iionia; e, comquanto n5o teriha, 
- e porventura jtimais teri ,  - drsvendado inteiramente o 
assumpto, ha chegado a conclus6es preciosas para a recons- 
truce50 da verdade. 

Assim, ncio nega absolutamente que urn bando de aven- 
tureiros, expulsos pelos compatriotas ou impellidos pelo 
amor de uma liberdade scrn frelo, tivessern vindo fixar-se no 
monte Palatino e ahi se tivessem fortificado; a insalubridade 
do c l i~na e a ihfertilidade do solo dZo at6 verosimilhanqa a 
ideia dos antigos, - e que tambem palpita na legenda, - de 
que s6 a necessidade ou outro morivo especial e imperioso 
podiam determinar a fundaqa'o de Roma. , 

Mas o que 6-absolutamente inverosimil e certarnente falso 
C que, semelhantemeilte a Minerva mythologica, Roma fosse 
fuudada de urn jacto, e surgisse na ,  historia como. a obra 
pessoal de um chefe de bandidos. 

Suas instituiq6es s i o  o fructo de uma longa e lenta elabo- 
raG50 anterior e prendem-se, como o anrecedente ao conse- 
yuentc, as instituicdes das populaq6es italicas, cuja obra civil 
e politica Ronla continuou, aperfei~oou e transformou. 

Corn de i to ,  nSo so existiam no Lacio, anteriormente a 
fundaqcio de Roma, cemrus de convivencia civil e politica, 
mas, -o que para o nosso intuito 6 mais importante, -as 
collinas da margem esquerda do Tibre jd de ha muito tempo 

( I )  Cf. Oliveira Martins, ob. cit., to]. I, pag 26 e segg.; Clovis de La- 
marre, 06. clt , pag. I 58 e segg.; Seignobos, cit. Hiitoil-e narrative ei des- 
criptive dupeuple ronznin, pagg. 20-22; Victor Duruy, Histoire des ro- 
nzains, tom I (Paris, 1Yj7 ) ,  pagg, 85-102. 

cram habitadas, quando no Palatino surgiu a cidade d.e 
Roma. 

0 typo de organizaglo social ahi existente era 1atioo:'a 
urhs estava assente no cume das coilinas e na planicie as 
communidades ruraes. 

E a essas populacties qur principalcnente se deve iigar a 
fundaqjo de Roma que. - note-se betn, - c,io foi obra de 
urn so jacto, rcelizada num so dia, mas consit-uida pouco a 
pouco j ~ j .  

2. Bbma pertencia, pois, terra do Lacio; a formaca'o do 
seu territorio era devida a acqa'o das mesmas causas que 
tinham levantado o 1,asio do mar; c ara tarnbem a lnesma a 
estructura doseu solo. Este era, porCrn, menos fertil e menos 
salubre cjue a de outras cidades larinas; ~ o s  campos, -cs- 
creve Oliveira Martins, - nSo produziam figos, nrm vinho; 
nascentes n6o havia, apenas o poco do Capitolio e a fonte 
das Camenas davam alguma agua. As ondas lodosns ilo Tibre 
na'o se p o d i k  beber, ayenas serviarn para inundar periodica- 
mente os campos, destruindo as vallas e mouch6esn (2). 

Pobre e insalubre, regularrnente desolada pela fame e'pela 
peste, a regia'o, onde, na phrase do velbo Catio, era neces- 
sario lavrar seixos, n5o otTerecia attractivos ao enligrante; e 
dir-se-hia que cidade, nella edificada talvez pela neces$- 
dade, acaso por emjgrantes de Alba perseguidos ferozmente 
pelos sens irrnsos latinos, a quem era dado gozar a delicja 
e a feracidade da terra inrerior, estava condemnada a des. 
apparecer em breve, hostitizada, como era, por ulna natu- 
reza inhospita e ma. 

( 1 )  k em harrnonia com esta idem que se Jeve entender a data an- 
nual, fimda pelos escriptores i fundagkio da cidade; mirrca o anno em 
que Roma apparece differenciada das outras communidades ruraes. 

(2) 06. t i t . ,  vol, I ,  pagg. 5-6. Cf. Mommsen, 06, rit., trad. Alexandre, 
vol. I, pagg. 62-63. 



PorCm, em compensa@io, Roma tinha o Tibre, que valia 
as pestes do ar e as iZgratid6es do solo. a0 Tibre,-escreve 
Mommsen,-era para o Cncio a ria natural do commercio; 
a sua foz sobre unla costa sem abrigosdferecia ao navega- 
dor o unico e necessario allcoradouro~ ( I ) ,  Alem disso, o 
Tibre constituia uma dei'esa util contra a invssrio dos povos 
estabelecidos ao narte. uAncorada no Tibre, a distancia do 
mar tambem defendia Roma dos piratos; podia juntar a faina 
commercial e maritinla a da lavoura, conjuganilo a terra e 
o mar que at& entSo eram dominios exclusives das cidades 
interiores, uma, das costeiras, outroa. 0 Tibre, pois, que era 
a fonte dos males, era tambem causa de fortuna, e a elle 
deveu Roma, em grande parte, a.sua precoce importoncia. 

E que, a breve trecho, ella assim o entendeu, provam-no, 
enrre outras circumstancias, a attencdo singular que os ro- 
manos prestaram li construcq50 e conservaqZo da ponte do' 
Tibre, reveiada na attribuiqzo de urn caracter sacerdotal e 
sagrado nos engenheiros da ponte [pontifirxj, e o facto de as 
armas de Roma serem prirnirivainrnte uma galera (2). 

Ale'm disso, como nota ElisCe Reclus, Roma estava situada 
no centro de uln circulo de collinas que, embora ngo muito 
elevadas, a punha:n ao ab~igo  de incursties bruscas e repen- 
tinas, e dtmorava na frunte~ra commum dos tres povos: la- 
tinos, sabinos e etruscos. 

A sua situacCo topograpl~ica colloiava-a: pois. nurna po- 
sic50 idcntica ciquelia ern que a Italia central cstaya para a 
Ilalia, e esta para o Vediterraneo, e a q~ia! tanto uma como 
outra ha\-iam de dever em grande parte o papei notavclmente 
brilhante que desempenhararrr na civi1izaqCu. Era, por assim 
dizer, o centro de gravidade da Itaiia; e csta feliz pos~gBo 

geographica nCo foi, certamente, sem prufunda efficacia na 
forrnaqa'o do seu prodigioso genio assirnilador e da sua ex- 
traordinaria grandeza. Dir-se-hia rnesmo que nella encontrara 
a cidade eterna o primeiro factor cla sua predestina~iio para 
dominadorn e centro politico da cirilizaqCo do mundo. 

3. As popula;6es, que babitavarn as collinas da margem 
esquerda do Tibre, e ran  os Rarnnes (nr~ ~amenses l  os Ticios 

T i r i r n s P s  P n~ I .llcerPS 

US prlmelros eram sem duvida l k n n u  0- srmln d os S ~ O  

por todas as tradiq6es considerados orinndos da .Sahinia; 
relativamente ao caracter ethnic0 dos rercelros, os escripro- 
res divergern. M o m s e n ,  affirmando a difliculdaile de dizer 
algo de seguro, entende que nada prohibe considera-10s la- 
tinos; e assim os considera Bertolini. A maioria dos escri- 
ptores jiilrra-ns prmwns. 

Segundo a fradiqgo, estas tres populaq6es, formando tres 
tribus, constituiram quasi desde o principio a populac;Co da 
cidade. 0 s  Ramnes teriam sido os fundadores; mas, a breve 
trecho, se federariam com elks as outras duas~ribus. Muitos 
cscriptorcs ncgam OLI, peln mcnos, duvidam do valor da tra- 
di@o com respeito aos etruscos, dando assim a populacb 
prilniriva da cidade uma composiq8o latino-sabina; e para 
isso bassam-se em que so depois de Anco Marcio os etrus- 
cos vieram a Roma e se comeca a encontrar a influellcia da 
sua civiliza<ho nas cerirnonias, nos ritos e na architectura 
romana. PorCm, excavaq6es feiras em 1874 e 1883 descobri- 
ram no Palatino vestigios de ulna antiquissi~na cidade etrusca, 
anterior a Roma ( I ) .  

(;) Ob. c i t ,  trad Alexandre, vol 1: pag 65. 
( 2 )  C'f. hlomil~sen, ob. cz t ,  trad. Aleaaedr-e, vol. I, pagg, 63-68; Oli- 

veira Martins, ob. at., pag. 6. ( I )  Cf., para elucidacjo do  problems: Mornmsen, ob. cit., trad. Ale- 
xandre, x.01. I, pagg. 58-62 e 1GGr7o; Oiiveirn Martins, oh. cit., vol. 5, 
pagg. 4-5; Carle, ob. cii., pag. 3 e nota 2 e pag. 8; Pietro Coeliblo. ci?. 



Seja, p o r h ,  como fer, ou os etruscos tivessem entrado 
na colnposi~Co da primiriva populaqCo da cidade, ou so a 
ella tivessem vindo depois de Anco Atarcio, 6 indubitavel 
que Rorna se nos apresenta desde seus primordios uma ci- 
dade accentuadamente latina. 

A data da sua fundaqCo, ou pouco depois, as tres com- 
munidades ruraes federaram-se e iniciou-se a sua fusgo, pre- 
dorninando o elemento latino (I).  

Q p v o  romano n5o tinha, pois, individualidade e t h - n ~ g -  
nica. 

rorgm, em compensaq20, gracas a posiq2o geographica 
de Roma, a agrura da lucta que seus primitivos habitantes 
tiveram de travar com o solo lodoso e inhospito, e ao pro- 
cesso de absorpcCo e assimilaqGo das cidades rivaes conquis- 
tadas, o povo romano alcancou uma individualidade social e 
moraI caracteristica. Producto da €usgo de diversos p o ~ o s ,  
distinguiu-se, em grau superior aos outros povos italicos, 
pel0 p p-&co e cararirlnrlp rip- ns~;milnr.5n. A Iucta 

tenaz e constante com a insalubridade do solo, altamente 
hostil, deu-lhe a disci~lina, a fria perseveranca, a prudente 
fir~neza e a frieza de raciocinio que nunca o abandonaram 
no decurso da sua evoluga'o social e palitica e foram por 
vezes a salvac$io da sua existencia, e integridade. Dotado de 
instincto guerreiro, soube, porgm, subordin8 lo ao seu ma- 
ravilhoso genio politico. Conjunctamente agricultores e guer- 
reiros, os  romanos eram urn povo de temperamento agreste, 
duro, cru, mas forte, pr2itico e previdente. 0 aspecto e a 
naturcza do territorio, desolado e insalubre, na'o lhes accen- 

Storia del diritto privato romnno, vol. I, pagg, 20-24; Pietro Bonfante, 
ob. cit., introd. stor, pag. 14; Bertol~ni, Origine di Ronza, na Riv. Stor., 
I, etc. 

( I )  Mommsen, ob. tit., trad. Alexandre, vol. I, pagg. 60-62; Cogliolo, 
cit. Storia del diritto prtvato romano, vol. I, pag. 23. 

dia a imaginaqgo, como a Grecia aos bellenos, para a emoqIo 
poetica, antes Ihe impunha inexoravelmente a dura lei de 
um trabalho rude, severo e incessante. Assim, a juventude 
romana, at4 o momento historic0 em que Roma cornecou de 
hellenizar-se, s6 aprendia a lei das XI1 Taboas, como cannen 
necessai-ir~nl. 

A sua prodigiosa capacidade politica deu-lhe duas grandes 
~irtudes;-o profundn sen t im~ntn  dn n a r ~ l  nn m,~v+:.-. , l-- , a  
que deveram skr o povo organizador e legislador por excel- 
le,ncia,-e a dedicacb e o sacrificio do inciivid~io d cni l~rt i -  
vidade. 

uaqui, o vlgor da sua unidade politica e a ~ n i ~ e r s a l i z a ~ a ' o  
cresceilte do seu dominio. 

Por outras palavras: se a forqa foi a prirneira qualidade 
de romano, a segunda foi a orde~n.. Nunca povo al, Durn soube 
organizar melhor a forca. Para onde ia, escreve A. FouillC, 
o romano levava comsigo a ordem e at& ((a severidade da 
ordemn, a seguranqa das pessoas, o sentimento da disciplina, 
o respeito da auctoridade (I). 

Entretanto, genialmente polirico como era, o mmano soube 
tambern descobrir e applicar a Mimula conciliadora da tra- 
diga'o e do progresso. 

4. A ~rimitiva orcrani7nc60 Je Roma tinha uma fei$o 
accentbaaamente ~olltica. 
K cornposlqao do seu corpo social, a sua estructura e vida 

economica, familiar e politica, que passamos a descrever, 
assim o demonstram. 

a) A populacb fixada no territorio de Roma, sociallnente 
considerada, scindia.se em quatro grupos : - oa tricios. ole- 
beus, clientes e escravos. 

( I )  Ob. cif., pag. 50. 



Sb os primeirus eram, nu periodo em que nos encontra- 
mos, cidadCos romanos: so elles constituiam o populz~s, por- 
que so elles participavam do governo do Rstado e tinham 
direitos civis e politicos. 

Em volta do patriciado agrupavarn-se os . cliente?, ---  gente 
de condiqiio inferior, mais ou menos servil, vivendo sob a-  
protecqzo dos patricios, aos quaes estavam presos por certas 
obrigaqfjes hereditarias. 

0 s  escravos, sobre os quaes, segundo parece, o senhor 
p r i m ~ t ~ ~ m ~ c l ~ ~ c  exercia apenas a manus, a breve trecho co- 
meGaram de ser .considerados uma cousa, de que aquelie 
podia dispBr conforrne entendesse (I).  

0 s  olebeus, que, ap6s a reforma de Servio Tullio, haviarn 
de enrrar na vida do Estado, n b  tinham a principio inrer- 
ven~a'o alguma na vida publica; o direito na'o os reconhecia: 
1150 tinham o jus si<fragiz' (a); o jus hofzorum ( 3 ) ;  o jus con- 
nubii (4);  e neln mesmo o jzcs commcrcii (5); habitavam, 6 
ceiro, o territorio da comrnunidade, porein na'o faziarn parte 
della nem do popillus romano (6). 

. , 
CE certo, - escreve o sr. dr. Marnoco e Sousa, - que os 

plebeus tinharn urn certo nurnero de institui~6es proprias, 

( I )  Cf, sobre a clientela e a escravidao romana, sr. dr. hlarnoco e 
Spusa, ob. cir., pagg. 26-40. 

( 2 )  Jus su$mgii era o direito de voto nos comicios. 
(2) JUS humruin era a eiegibilidade para as magistraturas (holwres). 
(4) Jus conn~cbii era a faculdade de contrahir matsimonio segundo o 

jus  civile e corn todos os effeitos po i  eIle estabelecidos, entre os quaes 
avultavam os direitos do patrio poder e d e  agna5Bo. 

(5) Jzcs commercii era a faculdade de praticar actos juridicos de indole 
patrimonial, segundo o direito civil tomano, como adquisic.50 de proprie- 
dade romana, constitui$io dc creditos e, pelo menos desde certa ipoca, 
fazer testamento con1 as soleml~idades e os cffeitos do direito civil. (Cf. 
Girard, ob cit, pag. 103; sr. dr. Marnoco e Sousa, cit. Li@es, pag. 78). 
, (6) Cf. E. Perit, ob, cit. pag. I I ;  Carlr,,ob. cit., pagg. 347-352. 

mas essas, insrituigo'es tinham uma exisrencia d de facto, a 
que o patriciado na'o reconhecia effeitos juridicos alguns. G, 
por isso, que era o l~sus que regulava as relaq6es entre os 
individuos da classe plebEau ( I ) .  

A profunda differencia550 sckial entre patricios e plebeus 
em Koma 6 co6va da sua fundaggo; e, porventura, ella se 
encont'rava ja ilas tres tribus que primitivanlente a constituir 
ram, assim como era familiar a outras cidades italicas. 

Da sua remota antiguidade da'o testemunho antigas for- 
mulas, como a 1e.r latina tabulae Baxtinae (21, que,conttm 
phrases em que se distingue o populzrs de plebs. 

E essas formulas eram ainda manticlaspelos rornanos nurna 
Cpoca em que a igualdade civil e politica de todos os cidadBos 
era i d  principio legal e hcto realizado (31. 

5 & & e e d S t O r j c a  rln rl;ffa-n~;.--?o divppnonl pro- 
fulldarnenre os escriptores. Citaremos as opini6es mais no- 
taveis. 

Plutarco (4) e Dionisio cle Halicarnasso (5); seguindo a 
legenda, @am-na nn vnn*nJ- a- D L -  &. f? absolutamente 
inadrnissivel esta opiniCo; por mais forte que seja a accgo 
de urn hornem: ella resulra selnpre i ~ n ~ o t e n t e  para crear 

( I )  Cit. LiqFes, pag. 23. 

( 2 )  ~Quisque eorum sciet hanc legem popultltlz plebemve joussissea. 
(3) Conta Tiro Livio, a proposiro da partida de ulna frota romana 

em 204 a. J. C., que o general, ao tomar conta de uma crpedi<80, devia 
proferir a seguinte prece : ~Deuses  e deusas que povoaes as  terras e os 
mares, didjo-vos esta oracBo, afim de que tudo o que se fizer sob o meu 
commando redunde cm favor do puvo e da plebe romanao. Semelhanre- 
mente- uando u n ~  consul presidia A eleic5o dos consules para o anno 

I .-'t 
, seeinre ,  lnvocava os deuses apara o que se  ia fazer fosse vantajoso ao 

povo e B plebe romanas. (Sr. dr. Arthur Ivlotltenegro, ob. czt., pag. 45) .  
(4) Rbmul., I 1. 
(5 )  Antiq. rom., 11, 8. 



num povo differenciacdes sociaes ta'o profundas, como foi em 
Rolna a de patricios e plebeus. 

Niebuhr ( I ) ,  hlispoulet ( z ) ,  Carle (3) e D'Aguanno (4) di- 
zem patricios os vencedares e .plebeus os vencidos. Entre- 

 tant to, nennuma tradlqao ou lencla nos transmlttlu o echo de 
ulna conquista originaria; no patriciado em Roma foram 
acolliidos varios membros da classe patricia das cidades con- 
quistadas; e ha serios motivos para crer que a disrincg8o ja 
fosse urn facto entre as populagiies que primitivamente cons- 
tituiram Roma, visto que ella ja anteriormente existia em 
cidarles do La&. 

Segundo Bclot, os patricios eram on hahitantes da c i d a d ~  
e os os neouenos nronrie.tmos do carnno. sbsta 
opinia'o, - critlca lustamente o sr. dr. Marnoco e bousa, - 6  
profilndarnente contradictada pela historia, que nos mostra a 
existeacia constantc de plebeus na cidade, e de patricios no 
camp;, e pcla situaqk cconornica miseravcl da plebe, pouco 
harmonica corn a condiqfio do pequeno proprictario)) (5). 

Mommsen (6) ensina que os plebeus s b  antieos clientes. 
dissolvido o jus patro?zafzrs, isto r, J ~ L J ~ V L U U U ~  qur, qurvl d- 

dos 0s l a ~ o s  de dependencia que os prendian~ os patricios, 
ficavam libertos; e Ihne confunde-os absnlutamente com os 
clie_ore~. 

loaavia, como obsen~a Cogliolo (7), clientes e plebeus 
coexistem.com interesses distinctos e em irreconciliavel an- 
tagonism~. 

(I) Histoire romaine, vol. 11, pagg. pagg. 135-174. 
(2) Les instittctiones politiques des roinains, vol. [I, pagg. 27-30, 
(3) 06. cit., pagg. 21-23. 
(3) La genesi e I'evoluzione del diritto civile, pag. 198. 
( 5 )  Cit. LicBes, pag. 22. 

(6) Le droif pubiic roinain, vol. I, pagg. 70-97. 
(7) Padeleti, ob. cit., pag. 19. 

Alkm disso, entre os plebeus na'o encontramos, neln se- 
quer nos noines, vestigios dessa antiga uniZo ao patriciado. 

Para Pantaleoni, segundo informa Cogliolo (I), a differen- 
cjacgo m n ~ r a  nltr;,-;nr o nTnhOr3, ,+hnLp. 

Ora, na'o c o n s t a ~ m e n t e  o facto; pel0 contrario pa- 
tricios e plebeus pertenciam na generalidade ti mesma raqa, 
e em gratlife parte entre os elementos do mesrno grupo se  
deu tambern a differenciaqjo. . 

Fustel de Coulanges (2) v e  a origem da distincca'o entre ' 

as duas classes no facto de urna, a parricia, ter cult0 do- 
mes t ic~  e ge~ltilicio e a outra, plebe^a, n a ' ~  o ter. 

Em virtude da inlportancia particular do phenotneno re 
ligioso nesses tcmpos, eram relegadas por tuna condiqtio in- 
ferior as classes q\le nzo tinham culto, e a n:trureza especial 
da religizo antiga explica como podia haver, e na realidade 
havia, lnujta gente sem culto domestic0 ou gentilicio. 

eA religizo das velhas edades da hurnanidade, - escreve 
Fuqtel de Coulanges? - quasi qire n60 tem relac20 corn o 
que hoje entendemos por este nome. Era urn prjvilegio. Em 
logar dc possuir urn espirito de propaganda, tinba urn espi- 
rito de exclusiio. 0 direito de adorar os deuscs so pertencia a 
certos homcns; como a propriedade, era hereditario. Tram- 
mittia-se com o sangue e so na linha masculina, do mesmo 
rnodo que os bens patrimoniaes. Quando urn culto nso era 
propriedade de uma so familia, era propriedade iommum de 
muitas familjas associadas fonnalmente, excluindo da parti- 
Iha qualquer outra. As curias, as tribus prirnitivas, as cida- 
des erarn associaq6es desta natureza; cada ulna possuia urn 
culto que n5o pertencia sen50 aos membros da curia, da 
tribu, ou da cidade),. 

( I  j Ob. at., vol. 1, pag. 36. 
(a) Quest~ons historiqzres, pagg. 410-&j; La cite antique, pagg. 277- 

282. 



Ora, dada esta natureza da religizo, comprehende-se q& 
ficassem numa condi~i?o de inferioridade as familias que n t o  
tinham conseguido inventar urn culto e assimilar essa forma 
de organizaclo social. 

A opinilo de Fustel de Coulanges, que :em o grande me- 
recimento de salientar a influencia do elemento religiose nas 
primitivas sociedades, pecca, entretanto, por um insustenta- 
vel exclusivismo e unilateralidade. 

Alkm disso, a p s n e  o u  nrivaczo dde Elm cult0 domestico 
e gentilicio .parcce ser, .na generalldade dos casos, mais urn 
gffeite do_gue uma causa. 

A conclusao que resuta  da analyse das opini6es expostas 
C que, porventura, a c o n s t i t u i ~ 6  da plebe foi devida a urn 
compleso de causas, cuja accCo se exerceu conjunctarnente 
ou em momentos diversos, originando e engrossando o seu 
primitivo estracto. 

Estabelecer a precedencia entre ellas a@ura.se-nos im- 
poaaivel; e do mesmo lnodo determinar corn rigor a sua 
relativa importancia na contribuicCo que prestaram para a 
formaclo da classe plebes. 

Esta opinilo C a que tende a predbminar actualmente, 
sendo defendida, entre nos, pelos srs. drs. Arthur Monte- 
negro ( I )  e Marnoco e Sousa (2). 

p) A phase de evolucZo economica, em que se encontra- 
uricola. vam os primitivos habitantes de Roma, era a phase a, 

Tudo o prova; a sua mesma indole ethnica; a importancia 
da propriedade immobiliaria; os louvores aos trabalhos do 
campo; a relativa abundancia de termos agricolas o u  deriva- 
dos de cousas da agricultura; a maior quantidade no direito 
primitivo de ac@es relativas a propriedade irnmobiliaria, etc. 

. ( I )  Ob. cit., pag.49. 
( 2 )  Cit. Li~o'es, pag. 23. 

A agricultura e a pastoricia absorviam, por assim dizer, 
a actividade economica do romano; o commercio era ainda 
rudimentat. e at6 olhado con1 certo desdem. 

Nesta forma de actividade econo~nica encontrou o povo 
romano mneio propicio para o desenvolvimento.das suas qua- 
lidades naturaes e robustecimento do seu temperamento so- 
cial. 

7) A sua organizaqa'o familiar, social e politica reflectem 
a influencia da sua vida economica. 

Assim, a familia romana tinha uma organiza~to patriar- 
chal. 

Comnpunha-se do chefe, homem livre, a quem a morte do 
pae deu a posse dos seus direitos; da esposa que o sacerdote 
uniu a elle na comr~unidade do fogo e da agua pela confar- 
reatio; de seus fithos; dos filhus de seus filhos com suas mu- 
lheres legitimas; de suas filhas so!teiras e das firhas de seus 
filhos com todos os bens que cada urn possuia (I).  

0 chefe ou paterfamilias tinha auctoridade, legalmenre, 
absoluta, sobrc tudo que compunha o aggregado familiar: 
- homens e cousas. 

Representava-o e condensava em si todos os direitos. 
Na  familia, era conjunctamente o proprietario, o juiz e o 

sacerdote. 
aElle 6 ,  -escreve Girard,--  o unico proprietario, n t o  so 

dos productos do trabalho de seus escravos, de sua rnulher 
e de seus filhos, mas em rigor de tudo, incluindo a mulher 
e os filhbs, que pode vender, assim como o gado e os es- 
cravos. 

Elle C o sacerdote quc sc occupa da ~nanutencfo do culto 
domestico, dos sacrificios em homenagem aos antepassados. 

( I )  hlommsen, ob. crl., trad. Alexandre, sol. I, pag. 78. 
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Elle 6 0 juiz, se n5o em materia civil, onde na'o ha dlrei- 
tos distinctos e conseguintemente processos possiveis entre 
aspessoas da familia, certamente em materia penal, ern que 
p6dc impBr todas as penas, inclusivamente a de morte, nSo 
s6 aos escravos, mas tambem a mulher e aos filhos: Q cos- 
tume obriga-o, nos' dois uitimos casos, a tomar o parecer de 
urn co~iselho cornposto dos seus proximos, o quai nZo 6 ,  po- 
rCm,. obrigado a seguir. 

Em resumo, eile tern uma auctoridade absoluta identica 
sobre tudo o que-cahe dentro da sua esphera de acqCo; sobre 
os moveis mortos, sobre os moveis vivos, ra:s corno os ani- 
mlies dornesticos e os escravos, sobre a mu!her, sobre os 
filhos, aos quaes P ainda necessario accrescentar, numa enu- 
meraq5a completa, corno estando egualmente sob seu poder, 
inseparavei da sua protecqjo, os hospedes [lzospites), ,mem- 
bms de cidades extrangejras, de passagem em Roma, os 
quaes aqui so podem ter seguranqa, collocando-se debaixo 
da auctoridade de um cidaclzo, e de facto se collocam, como 
este se pora sob a delles quando f6r a sua patria; e os clie?z- 
fes, fugirivos que vieram collocar-se sob a sua Lgidc ou es- 
cravos libertos que n6o podem ter seguranqa sen1 estar sob 
o poder de urn cidadio)) (I). 

Tal era, ern seus lineamentos geraes, a familia romana. 
0 papel por ella desempcnhado na antiga Roma k muito 
differente do da fainilia no direito moderno. A farnilia 6 hoje 
uma relaqio de direito privado, sem importancia politica im- 
mediata; o matrimonio e a paternidade sSo os dois graodes 
elementos da sua organizaczo. Pelo contrario, a familia ro- 
mana era conjunctamente urn aggregado economico, fami- 
Iiar, religiose e at& politico, cuja vigoro3a unidade encon- 
trava a sua express50 no pater-flznzilias. E t50 forte era essa 

unidade que a morte do pierrfamilias nZo a quuebravd. 0 
laqo familiar continudvd d unir seus membros, e ainda os 
membros das diversas farnilias, formddas peIos eIementos 
componentes da primeira. ((Elles, - diz Girard, - ficavam 
parentes (ag~zatrj depois do desappdrecirnento do chefe, - 
o qrie creava direitos de successa'o entre todos e direitos de 
tutela em proveito dos descendentes masculines, chegados 
a mdioriddde, sobre seus i r rnbs {ovens, imgs e ~na'es. E o 
parentesco de agnaqzo que, a cada geraczo, se alarga sem 
se romper, por fbrrna a comprellender todos iquelles que 
teriam cstado sob o poder de urn mesmo antepassado ainda 
vivo, isto 6 ,  os parentes pelo lado masculinou ( I ) .  

Ao lado da familia propriarnente dita, havia um outro 
aggregado social, mais extenso, a'ssente sobre a mesma base i 
fundamental, mas com caracter algo differente. Era a gens. 
Emquanto os agnados podiam prpvar, de gera~5o  em gera- 
$50, sua descendencia de urn tronco commum, pe~maneciarn 
agnados; porbm, quando, sem a poder provar, a admittiam 
e attestavam corn a,cornmunidade de nome e de culto do- 
mes t ic~ ,  transformavam-se em ge~ztiles. A gem era, p~ isso, 
urn complexo de farnilias que se julgavam descendentes do 
mesmo antepassado maszulino, e cujo nome e culto usavaln 
e prcfessavarn. Al6m destes caracteres, as gentes latinas dis; 
tinguiam-se, segundo Carle, pela nota peculiar de ingeni~as, 
isto 6 ,  imrnunes de qunlquer relac50 de escravidiio ou clieu- 
tela (2). 

E natural que so as ge?ztes originarias f ~ s s e m  realmente 
descemlentes e em tempos menos remotos se creassem genr 
tes ficticias; entretanto, ainda neste caso se veputaram deri- 
va'das por vinculo de sangue do mesmo tronca commum, 

( I )  Ob. cit., pag. 14 

( 2  Cir. Le orzgitzi dei diritfo rantaim, pag. 41. 



Cdmo a familia, a gens tinha culto. sacra e orowriedadt 
SUL, ,geAicia, -a propricdade Uos genbzles. 

Tinlla Lillrlucltb sua3-rur rur. >"as arae, suas assemblCa: 
(~_olztiones), seus estatutos / / P Z .  O - P M ~ ~ C )  seus deci-eta mnl i  
Eicia e =us costumes (inos ge~ztis). 

Era composta uo cueir ( m z s r  nr;*~ronr O-on&s), eleitc 
~ e l o  pn- lhn Ant *qnf*-or ou designado pela antiguidade dc 
nascimento; dos chefes de familia jpatres), que constituiarr 
o conselho ou senado; e dos outros mcmbros das familias: 
genliles. 
. Suas funcq6es, que, na Cpoca historica, apenas respeita- 

vam a tutela, a curatela e a religigo, foram? acaso, nos pri- 
mitivos tempos, muito importantes; ra gens, - escreve Ihe- 
ring, - 6 a identidade da falllilia e do Estado, isto 6 ,  uma 
familia corn caracter politico ou uma sociedade politica corn 
caracter familiar. Ella sahe da familia e della conserva a in- 
timidade; mas, cono,  por outro lado, se torna instituicfio po- 
litica, este caracter influe sobre o seu aspecto familiar, assim 
como este sobre aquelle. Estes dois caractkres cruzam-se e 
confundern-se por tal forma que resulta-quasi irnpossivel dis- 
tingui-10s nitidamenter (I). 

Esta allianca de caractCres manifesta-se na organizacso 
juridica da gem. O s j u r a  gentilicia principaes eram: uo jus 
ber_e&a_t~i gentzlitiae, em virtude do qua1 a successHo era 
deferida aos gentiles, caso fallecesse ab ifiiestato um rnetnbro 
?la gens, sern herdeiros necessarios n m  outros agnados; o 
jus-ctlrae gentilitiae, que Ihes concedia, em termos analogos, 
a tutela dofurios~~s; o jus  sacrorum aelztilitiorum, referente 
'ao patrona divino da g.ens, em cuja honra se celebravam, 

. nurn sacellurn, sacrihcios annuaes; o jzrs sepulcri, eru virtude 
do qua1 osgentiles tinharn direito a u&a sepuitura comrnurn; 

( I )  06. c i t ,  vol I, pag. I$.  

o jus  decretorum em virtude do qua1 a gem tinha o direito - 
de L L ~ U A U L ~ ~ C U L ~ L  d sua vida interira, puilicando decretos 
obrigatorios para os seus membros, corno o da gens Fabza, 
prohibindo aos sells meixbros o celibato e a exposi+io dos 
filhos, o da 617s illanlia, prohibindo o uso do pronome 
iWarcz~s, e o da gem Claudia, prohibindo o uso do pronome 
Lucieus ( I ) .  

Ora, se, destes direitos, os quatro primeiros erarn de indole 
privada e familiar, o ultimo era certamente de ordem publica. 
E, se nos tempos historjcos se exercia de preferencia sobre 
cousas de  ordem privada, a razCo esta em quc ja entEo a ci- 
dade era completamente formada e quasi absorvera todas as 
ficnc~6es publlcas. 

Conforme o que fica expasto, a gens surge na evolucho 
historica de Rorna como aggregado natural, signalando uma 
phase da  organizaqlo social dos povos latinos e constituindo 
uma am~l iacso  e d ~ ~ ~ n v o l v i r n e n t o  d l  fnmilia a~rzafnrum -- 
Assun o aernonstrarn: a) o s ' o da palavra 
gens quc suscita a idfa de g-h radical gen 
derivam g i g ~ ~ o ,  geenui, ge?zus, genifol-, terrnos que significam 
todos geraczo natural; bj os nome4 ppntilicios ( 2 ) ,  verdadei- 
ros nomcs proprios e sem rererencia a qualcluer origem lo- 
cal ou politica da instituiqgo; c) alguns textos dos antigos 
jurisconsultos, sobretudo de ~ a r r z :  s cr nz /lominibus 

%quaediirrz sztnt agtzatioiies ac getztilitates, sic in wrbis; ut 

( I )  Sr, dr. Marnoco e Sousa, ob. cit., pag. 494; e sr. dr. Arthur Mon- 
tenegro, ob. cit., pagg 242-245, 

(2) 0 patricio usnva tres nomes : ex Pubiius, Cornelms, Scipio.' 0 
nome propriamente dito, nonzen, ern Cornelius; Publiui era praenomen; 
Scipio ugrzornen. 0 nomen, invariavelrnente ternlinado em ius; era a de- 
s igna~lo  patronymica, que indicava o antepassado tronco da gens. (Cf. 
sr. df. Marnoco e Sousa, ob. cit., pag. qp) .  



t.izim ab Aemilio hotni~ze or-ti Aemilii ac gentiles, sic ab 
Aemilii no?ni?ce declitzatae voces in getztl:litale ~zorninali; e 
de Q. ltlucio Scaevola que escrevia: Gentiles sunt i~zler se 
qz~z eodem izomine szlnt. . . qui ab ingetzuis orili?zdi sunt. . . 
qrco.rum majorurn izemo sirz~itzrtern s e r z~ i~~ i t .  . . qui cap& non 
sunt deminuti; e d)  .mrnuitns_direims- gentilicios, corno o jus 
haei-edztatis gejztilitiae e o jids curse gpnlililiae, que nCo 
eram mais do que simples desenvolvimentos dos jui-a a p a -  
tionis. 

Contra esta douttina, pore~n,  insurgiu-se Niebuhr, segundo 
o qual, as gentes eram urn aggregado de indole politica, sub- 
divisa'o da curia, formada por dez familias, assim corno esta 
o era por dez gentes e a tribu por dez curias. 0 s  argumen- 
tos, em que preteiideu firmar seu parecer, s io :  a) a analo- 
gia entre as instituic6es gregas, nas quaes, scgundo Nicbuhr, 
as 1 ~ ~ 6  (gentes) eram divis6es das ?platpar (curie), conlo estas, 
por sua vez, o eram das $at (tribus); b) o seguinte texto do 
Diohisio de Halicarnasso : a Curiae rursulrz in decurias ab eo 
distribzltat. sz~nt, el suus czlique praefuit rector, deczlrio zfer- 
nacula lingua dictusa ; c) varias definiq6es de gen tilidade, 
sobretudo a de Cicoro (I), nas quaes ou se nso allude, ou se 
n5o dB como essencial a rela~a'o de' parentesco. 

Argumentos sLo, pordm, cstes que niio logram vingar a 
these de Niebuhr. 0 exemplo colhido das instituiq6es gre- 

'gas, quando verdadeiro, que niio o 6 ;  e assi~n o reconhece a 
maior parte dos escriptores que attribuem a gens grega ca- 
racter e natureza familiar, so teria forca probatoria para a 
Grecia,e na'o para Roma; a yassagem de Dionisio de Hali- 
carnasso, quando mesmo fosse indiscutivel a eauivaIencia 

( I )  aGentiles sunt qui inter se eodetn nonzine sztnt. Nec esl satis. Qui 
flb itzgentlis oriundi sunt. ATfc id quidem sntis cst. Quorum tnajorunr nemo 
servitutem servivit. Abest efia_m nunc. Qui cnpite non sunt deminuti. Hoc 
fortasse saris estr. 

de drcttrias e g-eutes, teria o valor de urn testemunho isolid 
em opposiqa'o a muitos outros que aiSirmam dourrina c o ~  
traria; e as definiciies referidas, se nZo lembram o parer 
tesco, tambem nEo o negam, nada se oppondo, por isso, 
que as completelnos coin outras, nas quacs esse parentesc 
6 afirmado. aAl4r11 disto, - escreve o sr. dr. Arthur Monte 
negro, - tal opinizo, por urn lado, exige uma regularidad 
na cornposica'o dds referidoi aggregados politicos, inconci 
liavel corn o movimento dos nascimentos e das mortes, que 
fazendo variar a cada passo o nurnero das famiIias, tornav; 
impossirel aquella uniformidade, por outro Iado, imp1ica.c 
absurdo de conceder a urna uni5o artificial direitos dos d; 
importancia dos de successZo e tutelar (I).  

As gentes estavam pmvavelrnente reunidas nos primitive! 
tempos pm trih17~ ~ a i s  amplo aggregado da organiza 
cZo gentilicia. 

Alas, em prazo niio muito iongo, a tribu perdeu o caractel 
gentilicio e foi absorvida pela cidadr. 0 elcxnento constitu. 
tivo e o modelo da sua organizaqiio era sempre o grupo gen. 
tilicio; mas, corno observa Carle (2), cedo comecaram de ela- 
borar-se nella aquelles elementos que, transplantados pare 
a communidade civil e politica, acabaram por originar urn 
conjunct0 de relaqdes inteiramente novas: que provocaram 
a forrnacjo da civitas, cuja actividadc se desenvolve, d o  jjii 
na estreiteza e simplicidade do pagus, corno a da-tribu, ma3 
na vastidiio e coinplexidade da urbs. 

A EorinaqBo da ciz~itas realizou-se med~ante a reunia'o das 

(1) Ob. ctt , pagg. 238-242. Cf. sr. dr. Marnoco e Sousa, ob. ctt., pag. 
48y e segg.; Cogl~nlo, cit. Storia del dirittoprivnfo rolnano, vol. I ,  pagg. 
27-29; Ihering, ob. cit., pag. 184 e s e g ~  ; Carle, cit. Le orzgini del dirrtio 
romano, pagg. 35-45. 

(2) Cit. Le origini del diritfn romano, pag. 56. 



tribus; e, logo que o fact0 se deu, esta comeqou a deixar de 
ser uma diviiiio do popz~lus, para se transformar numa divi- 
s5o territorial. aAs tres tribus primitivas, - escreve Carle, 
- embora conservem por algum tempo a denomina~5o an- 
tiga, tendem necessariamente a transformar-se em ourras tan- 
tas divisdes territoriaes: porquanto, com a mistura e fuss0 
dos elementos reunidos numa mesma communid?de, a dis- 
tincFIo das estirpes primitivas acaba por nCo corresponder 
a realidade dos factos. Corno se podera ainda hllar de uma 
tribu de Ramnenses, dc Ticienses e de Luceres, quando, 
pela communidade de matrimonio e de direito, as varias 
geates se vCo misturando e confundindo e nada pbde impe- 
dir que as pessoas de uma estirpe possam transferir a pro- 
pria residencia para o territoria de outra!~ (I).  

E, de facto, assim era. 0 s  reis tentaram apagar a pr~mi-  
tiva divisgo em tribus. Oppoz-se-lhes. at6 Servio Tullio, o 
espirito conservador da populaq5o.' Este monarcha conse- 
guiu, porem, supprimi-la de facto, substituindo a tribu fun- 
dada sobre a descendetzcia a tribu de c a s t e r  territorial. . 

5. r) Sobre a familia e sobre a ke~ens assentava a cidade. 
Compunha-se da reunia'o d s  associac6es farniliares e een- 
W s ;  e o seu territorio era o conjunct0 aas proprleaaacs 
daquelles aggregados. 

NZo se confundia, porim, com elles. 
((A cidade,-escreve Carle,-e' urn edificio novo construido 

:om elementos fornecldos pela organizacgo gentilicia preexis- 
.ente, mas que, dirigindo-se a urn intento novo, recebem urn 
iesenuoIvimento completalnente diverso. 

c+ ur-bs C uma s&5o das communidades Luraes cir- 
:umstantes: e por virtude della todos os edificios de aestlno 

( I )  Ob. cit., pag. 232. , . 

pubiico sZo concentrados num mesmo logar; o popdus nZo 
&&a pqxlac5o da commuoidade. mas o conjunct0 dos 
viri clue corn o braco c o conselho podem cooperar para o 
IIILeresse cornmllm. 2 r ; ? ~ f n r  n5o C j6 urn vinculo de sangue, 
mas e aeterm~nada pera participaca'o na rnesma vida pubEca, 
sob o aspecto politico e milirar conjun~tamenteu (1). 

$1 A constituic50 nolitirn da cidade -era muito semelhante 
a da  farn~aa. Lolno d ~ z  tiirard, greduz-se a tres termos, dos 
quaes os clois primeiros tern seus equivalentes faceis de dis- 
tinguir na fami1ia:-o rei, o senado e os coinicios~ (2). 

0 rei estj ,  em certo modo, para a cidade como o pater- 
fanzilias esta para a familia. Elle C a unificacQo poderosa dd 
popzcdus; todos os poderes, que no anterior periodo gentili- 
cio cram indicados pelos termos de magister pagi, dictator, 
praetor, judex, fundem-se e concentram-se na concepc5o syn- 
terica do poder real, denominado - imperizlm. sJa pessoal- 
mente, ja por meio de seus delegados, - escreve Girard, - 
elle dirige a cidade coma o pater;f'umilias a sua casa. l? o. 
chefe dos cidadzos capazes do setviqo militar, do exercito, 
como o yae C o chefe da farnilia. A seu cargo esta o culto 
do Estado, cbmo ao do puler est6 o culto da casa. Emfim, 
C juiz na cidade rornana, assim como este o C em sua casa; 
e pode Inesmo obscrvar-se que, se a jurisdicca'o e' conjuncta- 
mente civil e criminal, C esta a que mais destaca; porque na 
unica forma de processo que parece rernontar a esta.Lpoca 
e no qua1 se trata effectivamente de resolver'um pleito, de 
julgar urn processo, no processo de sacramentton, so por urn 
subterfugio se alcanqa que a auctoridade publica se occupe 
do negocio; transporta.se a quest50 para o terreno do direito 

( I )  Ob. (it., pag. 230. 
( 2 )  Ob. cif., pag. 12. 
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penal. As duas partes juram a verdade das suas pretens6es; 
ha, pois, necessariamente, por parte de uma ao menos, tun 
pa-jurio, urn peccado, e, conseguintemente, urn delicto, nessa 
.kpoca em que a religiCo e o direito esta'o indissoluvelmente 
ligados e em que para se saber quem incorreu na pena 6 pre- 
c i s ~  que o rei, chefe da religia'o e da justica criminal, inves- 
tigue quem tern raza'oa (I) .  E, assirn como opater;f~zmilins, 
pode imp6r as penas rnais graves, sem excepclo da pena de 
morte. usem duvida, - escreve TvIommsen, -a  appellacho 
para o povo (provocatio) 4 possivel, depois de pronunciada 
a sentenqn capital; mas sb o rei tern a faculdade de conce- 
der este recurso e nEo 6 obrigad-o a abri-lor ( 2 ) .  Numa pa- 
lavra: o-regis imnet-ium, calcado sobre o patrio poder, era, 
legalmente, a p l en l rnn r  dn  nnder  noliriro, mi!itar, iudiciaIL 
religiose e tinha, alem dlsso, a prerogatlva ci? ~rrp-nnnsnhi- 

1 
~ x ~ r ~ r t a n t o ,  de facto, era limitado. E certo yue os cida- 

dLos, depois de jurar obediencia ao rei, Ih'a deviam inteira 
e completa; mas o rei em Roma na'o era urn chefe theocra- 
t i c ~ ; -  a soberania n6o residia nelle, mas nopopzllz~s, por cujo 
assentimento se encontrava a frente do Estado; e o jura- 
mento de obediencia na'o implicava a annullaciio deste prin- 
cipio, antes se subordinava d sua manutenca'o. Daqui a re- 
gra de clue o rei, sendo livre na applicaq5o da lei, nEo podia 
rnodifica-la. Para esse effeito, era precisa auctoriza~ho da 
assemblia popular, sen1 o que a modificaqlo, a l h  de tyran- 
nica, seria nulla. 

Relativamente ao modo de designacho do chefe de Estado, 
a reaieza romana tinha um caracter especial. 0 primeiro rei, 
segundo .lllomrnsen, foi eleito; quanto aos outros, parece 

[ I )  0 6 .  cit., pag. 13, 
(3) Ob. cP., trail. Alexandre, vol. I, pag. 88 

que, quando o monarcha na'o nomeava successor, como era 
seu direito e at6 dever, os cidadsos sc reuniam sern convo- 
caqlo e designara~n urn iiztet-rex, cujas func~6es duravam 
cinco dias. Este, nlo podendo designar o rei pelo facto de 
a sua propria designaqlo ter sido realizada imperfeitamente, 
esio'lhia um segundo infer-rex, que desempenhava essa fvn- 
c@o. Carecia, porkm, de consultar os cidadfios e o senado 
e obter o seu assentimento a escolha que fazia. 

A significacdo e o valor juridic0 deste assentimcnto tern 
sido diversarnente interpretados pelos escriptores. Segundo 
hlommsen, seria 'simples juramento de fidelidade, cabendo a 
nomea@o ao ifltcrrmx; segundo Carle, seria condiqa'o essen- 
cia1 da eleicgo do rei e sem ella jarnais este, como rnais tarde 
a rnagistratura consular, poderia entrar no esericio das suas 
funccBes (I). 

A duraq6o das func~bes era vitalicia (2). 

( I )  Segundo a tradicso, ehcepto o primeiro rei que creou a cidade r: 
a povo e adquiriu, corn a benc5o especial dos deusrs, para si e seus suc- 
cessores, a protecqBo etcrna dos habitantes do ccu e a don~inaqBo da 
terra, todos os outros reis teriam sido eleitos pelo poro reunido soh a 
presidencia de um membro do senado e a eleicEo ntificada por este 
corpo politico, ap6s o que, o povo, regularmenre distribuido nas se- 
cc6es legaes, prestaria o juramento de fidelidade. Momrnsen (Le droit 
public, npud cit Mnlzuel des nnt iq~~~ te s  ronzailzes, tom. 111, pagg. I%), 
comhate a tradiq50, apoiando-se em que: a) o r ex  sacrorunz ou r e x  
sncrificuius, representante dos rcis primitives em materia rcligiosa, era, 
segundo rodas as probabil~dades, nonleado so pelo polltifice sem nc- 
nhurna participa$Br~ dos comicios; b)  a desipaqEo do diccador, resurrei- 
q50 ternpornria da liealera sob a Republics, era feita pelo nlagistra2o e 
n5o por eleiqSo popular; c) urn dos principios politicos dominantes na 
evo1u~Bo republicans I'oi a incornpatibilidade entre o sacerdocio e a elei- 
P o  popular, e a rcalcza era n synthese politica da mogisrratura e do 
sacerdocio. 

(2) Cf. sobre o irnperzum regis: h%omrnsen, oh. c i t ,  rrad. Alexandre, 
vol. I, pagg 87-92; e Le droifpzcblic, tom. 111, pagg. 1-15 e tom. I1,pagg. 



0 s ~ n d o ~ ~ b  do poder publico na constituiqgo primi- 
ti& ae rcoma 101 o senado. 

A sua emsitxlcla era uevlua a auqa'o do mesrno principio 
que obrigava o paterfamilias a consultar nalguns negocios 
mais graves o conselllo dos proximos. Era o costume que 
irnpunha vigorosamente essa obrjgaciio, e queria que, pelo 
rnenos, sobre os mais graves assumptos 3 ac~j .0  fosse pre- 
cedida do conselho. Daqui a existencia, de um org5o desti- 
nado a realizar essa funcqiio junto do rei; e esse orgdo era 
o senado, concilium rrgiium, como Ihe chamou Cicero, cuja 
intervenlLo nos negocios publicos foi corn propriedade de- 
nominada - azictoritas patrum. 

Ern todos-ocios de im~ortancia ~ o c i a l  e nnlirira o 
senado p ~ o ,  c o m q a o ,  ~ o r & r n ,  dos que 
rcspelrassern a admtnistraczo-$a ou ao comrnando do 
exercita segundo informa Mommsen (I ) .  

u re1 n50 era Iegalmente obrigado a seguir os cotzszrlta do 
senado; mas comprehende-se que elle agisse, em muitos 
casos, de conformidade corn elles. 

A existencia deste corpo consultive ajoiava-se numa lonaa 
e forte tradicCo que Ihe dava enorme vlgor; e, por ouu-o 
lado, l n ~ ~ v l ~ l l ~ l i ~ ~ r l e s ,  que o cornpunham, tinham urn alto 
yalor social -e ~olitico. Corn effeiro, osenado. ou conselho 
dos anngos, n~rivamente composto dps chefes das di- 
versas m?nft?s: e ernquanto estas pernlanecerml vlgorosas, o 
senado fol, por assim dizer, a sua assernb16a representativa : 
os chefes das gelztes exerciarn entiio a funcq5.0 consultiva por 
direito proprio. Mas, a breve trecho, corn os progresses da 
civitas e correlative enfraquecimento da gens, Q prirnitiva 

323-339; Carle, 06. crt., pagg. 235-238 e 245-150; Girard, ob. clr., pap&. 
12-13. 

( I )  0 6 .  cit., trad. Alexandre, vol. I, pag. 9% 

concepcCo do sellado comeFou de substituir-se na realidade 
ujna outra, em que ao rei cabia a escolha dos senadores. 

0 nunlero dos senadores, egual ao das gentes, era fixo; e 
primitivamente foi de cem. Depois elevou-se at6 trezentos. 

As funcqBes senaroriacs erarn vitalicias (1). 

0 terceiro orgio do poder publico era o ~ovzilzrs reunido 
nos comicios. Este elemento do Estado nao rem sorrespon- 
dente n a  constituiqa'o da  farnilia onde, como se observou, o 
absolutismo do pafer-flznzilias apenas encontrava limitaqio, 
e essa tenue, no conselho dos pro~imos. 

0 s  comicios eram a reuni5o solernne dos ouirites. convo- 
cados para exercer o-po&r soberano. 

u,s qutrties erarn os cmaaa_os_que coin o bra50 ou corn o 
'i 

constlrlu U L S U ~ ~ L M  LUUUCL aL ULI L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  lllteresse CornmiIra., 
b 

Paes e hlhos~tomavam, pols, conlunctamente, parte nos co- 
micios, e numa relac50 de egualdade, . contrastando frisante- 
mente corn a desegualdade que os distanciava na sua quali- 
dade de melnbros da familia. 

0 s  quirites appareciam nos comicios agrupados efn curias. 
Segundo Lange e Ihering, o rnesrno terrno-qzliritrs-deri- 
varia de curia e significaria - homem da curia (2). Porven- 
tura inexacta, esta derivago etylnologica 6 ,  entretanto, sym- 
ytomatica; da-nos, pelo menos, uma forre presumpcb da 
Importancia exceptional da curia. 

( I )  Cf, sobre o senado: Mommsen, ob. cit., trad. Alexandre, vol. I , .  
pagg. 92-95; Seignobos, t i t .  Histoire narrative et descriptive dupeuple 
romatn, pas. 27; Girard, ob. c i t ,  pag. 13; Carle, ob. cit., pagg. 239-241.e 
250-251. 

(2) Segundo alguns i escriptores, o rermo guirrtes deriva de quiris, 
lanca, a qua1 seria a a h a  do guirite, o symbolo do seu poder; na upi- 
nigo de outros, enrre os quaes 'Niebuhr, deriva de Ctir.um ou Qvtrium, 
cidade sabiiia, e teria srdo adoptado para designar o povo ronlano na 
sua viiia intcma, cm seguida B fuss0 dos Romanos corn os Ticienses. 



m - a u e  era a curia? Segundo Niebuhr, era urn nvore-- 
gado f ie7 W P ~ J P * :  CIUC nellas se repartla. Portm, uir1rn.l- 
mente tem-se geralmente admittido que-a curia pode ser 
uma instituiqa'o, cuja orlgem C talvez anterior a cornrnuni- 
dade rornana e porventura foi conhecida das gentes latinas 
e etruscas, mas que deve em todo o caso ser corlsiderada 
como a base de todas as divis6es politicas e militares da ci- 
dade, emquanto esta se manteve exclusivamente patricia, A 

c u r i d  como o pop~~lz~s ,  dn aual forrnava uma subdivisZo, 
U I  

tern chefe proprio j e ) ;  sa~ed_?fe p r o ~ r i o  (flametz curia- 
Eis); culto proprio que fa i  parte dos sacra pztblica: sanctua- 
rio proprio; e todas reunidas te^m ainda assemblkas proprias, 
denominadas c_omitia tea. Pode succeder que os mem- 
.bras da curia eblcjait, llf;au,, entre si por vincuios gentili- 
cios; este facto, porCm, nho lhes imprime caracter, na sua 
qualidade de qztii-ites; na determinafa'o da populaq50 da curia 
~ a ' o  se attende ao vinculo de sangue, mas a qualidade de ci- 
dadso que corn o braqo ou conselho possa contribuir para o 
interesse*commum e deva, por isso, ter participaqcio nos rle. 
gocios publicos. 

A curia, qzra tal, n L 6 ,  ~ o i s ,  urn_ aanregado d e z g e s ,  
pertencente ao typo da organizaqgo parrlarcrlal, ILI-- mwea i a -o da a2120 nniAgd? nn- - 
litic+tnllitar g-iosa ( I ) .  

As curias eram Lrlnta, uez por cada rribu. 
0 s  comicios eram convocados pel0 rei e reuniarn-se no 

interior da cidade, em geral num local, &amado comitiurn. 
Emquanto & havia c o n v o c a c i o ~ r p ~ r t e  do rei na'o podia 

(1) Cf. Carle, 06. cit., pagg. 232-233 e 261-263; Padeletti, 06. cit., 
pagg. 48-52 ; Girard, ob. cit., pagg. =I 3 e 14; Landucci, cit. Stororii? del di- 
ritto rumnno, parte seconda, 101. I, pagg. 389-390. 

haver camici~. As outras reunides chamavam-se conriolaes. 
. .  . 

V povo comparecia nos comicios, organizado militarmente. 
0 presidente submettia a sua proposta a approvaqbo da as- 
semblta, terminando'pela formula solemne -Velitis, jubea- 
tis, Qui~*ites, 7-ogo, - ao que a assemblCa respondia affirma- 
tivamente ('uli ~"ogas), ou negativamente ( k n f i p o l .  

NCo era permittida nem discussZo sobre a proposta, nem 
qualquer emenda. 

0 s  votos contavam-se por curias; e o voto da curia era a 
expressjo do voto da unanimidade ou da maioria dos seus 
quirites. 

A rigorosa disciplina que se rnantinha em todo o decurso 
dos comicios, desde a vinda do poro at6 A sua dissoluc50, 
mostra bem a justica corn que Padeletti os denonina a ima- 
gem de urn exercito, o complexo organic0 das corporac6es 
mllitares e politicas (I).  

N5o se pode delimitar com precisgo a cornpetencia dos 
comicios. Segundo Dionis~o de Halicarnasso, a elles caberia 
a decisSo da naz ou da euerra; a concessio da uualidade de 
C~g~rlar,  nln a r n n i r r l m l n r  m a r  I n n n ~ ~ l ~ r n e <  ml crowroc <Om- 
p*, mediante a gg@&io; a n  s; e 
~ k d o s  maslstrados. Cogliolo contesta, porim, a verdade 
absoluta desta ~nd~cafao ,  visto que, s t  das antiquissimas for- 
mui'as usndas pelos feciaes resulta que os comicios decidiam 
sobre a declaraqZo de guerra, o mesmo se nSo pode dizer 
em relacgo a celebraca'o da paz e dos tratados, e a sua par- 
ticipaqa'o na eleiqgo dos rnagistrados ou inelhor dos oKciaes 
regios; e C muito duvidosa a sua comvetencidlegislativa pro- 
priamente dita. 

E rnuito prova"el~,que esta seja a doutrina exacta ou a 
meno's distanciada da verdade; mas, ainda quando quizes- 

( I )  06.  cit., pag. +p 





tui+~ romana. Polybio, segundo informa Carle, disse-a, ora 
monarchica, ora aristocratica, ora democratica, conforme a 
considerava em relac50 a este ou kquelle aspecto do poder 
publico; olhada dynamicarncnte, ella apresenta se-nos,porim, 
syntese organica daquelles tres elementos (I ) .  

Fontes de direito 

1. As fontes do direito romano: enumeraciio e classificac50. 
2. As fontes do direito romano na cidade pafricia: o costume, a setzten- 

tin judicis e as leges regiae. 

1. A variedade, que noutro loqar notarnos relativamente 
5s f o ~ t e s  do direito em geral, manifestou8e tambem nos 
orgzos e modos de formacCo do direito romano, quando os 
qonsideremcs em todo o arnbito da sua vida kistorica. Aquel- 
les foram, albm da socciedade, de duas ordens: leaislativa e 
n-=va. Pertenciam A primeira categoria 
- curiata, centuriata e tribnfa, - & a s s e m b l P a s M b e  
[co?zcilia plebisM settado e 02 ;=eradore$; constituiam a 
segunda m d o s  e 9s hl-isconsultos. Correlativa- 
mente, ps modos tvpicos d- do direito romano 
foram : a corzsuelzuro, 1 a Len-, v r'rrcitU?F& 1 0 S ~ ~ Z U ~ U S C O ? Z S U ~ -  

turn, a constitzitio ou placitzcm dos imperadores, os edicta 
dos magistrados, a interprctatio, as ri.sponsa pl-udentum e 
b'jzds, isto 6, os e~ci.iptos dos jurisconsultos. 

Ao d& constituido velo costlllpe chamaram os romanos 
ju.s tzon scr-iptltrp, c acr L,,=,~z ao f o r m ~ d o  pelos ourros 
modes re-. A base aesta alvisCo, alias sem importan; 

cia pratica,'era, na'o coin0 se poderia julgar, o facto marc- 

rial de o direito estar escripto, mas o modo da sua formac$o. 
Se  era produzido insensivelmente pelo uso, fosse ou na'o 
posteriormente reduzido a escripto, dizia-se no?z scripturn; 
se emanava de orgzos, directa ou indirectamente invcstidos 
da funccgo legislatica, dcnominava-se scriptzrm. Porim, de 
facto, aquelle forltlava-se sen1 sei. escripto e este, normal- 
mente, era logo reduzido a escripto. 

&b outro a s w t o ,  as fontes de direito romano podem 
ainda arsrrlou~r-se rlestas G a s  caretrorias: ius civile ez2/eho- 
norarizlm ou pl-aetol-iuln. Aquelle era ~oast l tuiao pel0 cos 
LULMC, LLI, p L L 1 ~ i ~ ~ i t o ,  senatus-consulto, constituicSes imperiaes 
e respectiva ilzterprefiziio; este pelos edictos dos magistra- 
dos e interpretatio respectiva; e chamava-se honorarium, 
porque, como se lê  no Digesto de Justiniano, qui honorem 
gerunt, id est, magistratus, aucloritafem hzric juri dederunt; 
e praetoriznn, porque, na quasi tntalidade das suas disposi- 
@es, ab holzore praetoris oritur, como se I@ nas Institutas 
do mesmo imperador. 

Alim destas diviso'es os romanos dividiram o direito em 
jus civile, izis tre~ttirrrn e, segundo alguns, tambemjiis satu- 
rue ou nazlrrale; e em yublicum ep f iva f z~m.  Estas duas dm- 

soes cram, rundamentat->, IJI*> I I ~ U  > c ~ v ~ ~ ~ I ~  dk base a ne- 
nhuma classificacCo das fontes referidas. 

:TI,S riude era, como noutro logar diss6mos, o direito pro- 
prio dos cidadsos do Estado, e em Roma, o direito proprio 
e exclusive dos cidadfios romanos. 

no sent~do proprio, era o complexo de nor- 
mas, xpplicaveis, no Estado romano, conjunctamente a na-  
cionaes e a extrangeiros; e, no sentido lato, aquelle que, na 
formula das Insti~utas, nafuralis ratio inter omnes holnilies 
constituit, et apud omnes populos peraeque custoditu~ f 5 ) .  

( I )  Cf. Cork, Le origini del diritto romsmo, pagg. 274-278 
( I )  Inst. I ,  2. U e ~ u r .  nat. et gent., I .  



& n n t u m ~  rill nni?rr-nl~ era, para uns, um direito ideal, 
vizinho do dlreito commurn'a todos os homens, isto e, do 
jus gentium ern sentido lato; e, para outros, um direito 
commurn a todos os seres animados ( I ) ,  assim como o jus 
g-cfztizmz o era a todos os hornens e o czz~zle a todos os cida- 
dCos. 

S e g u ~ ~ d o  a fbrmula de Ulpiano, juspziblzcum era: -qztod 
ad statztm rei Konzarzne speclat; - e jus pri~~atunt: - quod 
ad sirrgulol-um utilitatenr pertinet. 

2. No periodo da cldade patricia, o direjto n5o se revelou 
sob as fGrmas varias e multiplas que mais tarde revestiu. 
Muito pelo contrario; pois que, swtits escciptores, 
sh 43 cnstilmiA fni s l ln  f n n t ~  Ha, puiventu~a, exagger-o nesta 
opiniCo: acaso appareceran tambem outras Eontes; mas 6 
incontestavel que a-funcc5o do costume foi. tanto em exten- 
&o, coma em efficacla, prlnrlnnl1.srrn-l ng fnrrnsrGn e .rida 
do dil-eito da cidadr natl-icln. O phenomeno apparece-nos 
absolutamente natural, logo que o ponhamos em relaSjo 
corn o meio :o;iol da reoleza prirnitiva. . 

Escusado sera dizer que as normas consuetudinarias deste 
npriadanC0 te-rn, em r e p ,  cal.r,-t-r. - ~ , . ~ T , - I I : - - - E T ~  Hw;A;T.O. 

o ;us n50 conseguira ainda e~ancinnr-sa dn wtne isto 6 ,  o 
co.np~exo de 2 r e ~ r a s  .-. de conducta, tendo por sancqho a repro- 
vaqCo cia consciencla pubilca, ne& do fas. aue era o conjun- 
cto das reg_ras de conducta de supposta 1nsplraq5o dos deu- 
ses, tendo por sancqjo yenas de caracter reiigioso. 

Ao lado do costume, devia collaborar na formacZo do di- 
reito, se bem que coln menor efficacia; a sentrnfia jzdicis, 

( I )  k o significado que Ihe attribuiam as Institutas, I ,  2. Dejur.  nut., 
pr. : Jus naturnle esi qcrod nntura omnia animalto docuit: 7znm jus istud 
iron hrtirzani gener<s proprium, sed owznium untmalitrm.. . commune est. 

isto 6 ,  a decisjo do rei nos pieitos judiciae's e quaesquer 
ordens por elle formuladas. Esta conjectura apoia-se no es- 
tado da civilizaca*~ e na indole do meio social da cidade pa. 
tricia e C suffragada pela tradicZo dos escriptores latinos do . 
fim da Republica'e do principio do Irnperio, a quai, conlo 
diz Krueger, se no conjunct0 6 pouco veridica, encerra, en- : 
tretanto, alguns dados muiro posi t i~os para nlio provirern de 1 
uma tradicso segura. Ora, segundo esta tradica'o, durante o : 
periodo da Realeza, teriam sido estabelecidas pelos reis, so- , 

bretudo por Romulo e Numa, certas disposicties, na maioria 
relativas aos s~zcra, mas algumas de direito privado e direito 
penal, a que aquelles escriptores deram o name de leg? 
?-P Tl" P 

fiecolhidas a principio nos comme?ztaria, teriam sido 
reinado de Anco h l a r c i ~  e por sua oraem escripfas ern ta- 
boas de n~adeira e expostas no forum. Mais tarde, expulsos 
os reis, o pofzfzfrx maximus, rapine, contemporanep de 
Tarquinio o Soberbo, por que ellas tivessem desap-parecido, 
renovou-as e completou-as. Destruidas por occasijo do in-. 
cendio de Roma pelos gaulezes, deveriam ser novclmenre 
reconstruidas e publicadas; mas os pontifices obstaram a 
isso: a fim de, envolvendo-as no m~ster io,  dominarem me- 
Ihor e mais seguramente os animos dos cidadgos. . 

hluito mais tarde, a collecqiio de Papirio foi outra vez 
publicada, mas em forma de livro; e, em homenagem a este 
pontifice, foi denominada& papirianum. B o  tempo de Cc- 
sar, o antiquario Granius Flacus arrancou o livro ao olvido, 
commentou-o e divulgou-o ( I ) .  

Quando, porem, a tradi~Co seja falsa ou se deva referir a 
Cpoca mais recente, senlpre a verosimilhanca da nossa con- 

( I )  Cf. Landucci, cit. Storia del diritto rotnuno, part I ,  vol. I, pag. 7 5 ;  
~ru'eger, ob. cir ,  pagg. 3-10, 





Reforma d'a constituiq-%o primitiva. & cidade patrioio-pleb8a. 
Fontes de direito 

Beforma aa coustitui@o ; a cidade patricio-plebes 

1, a )  Causas que provocaram e deternlinaram a refortna da co_nstitui~6o, 
attrihuida a Servio Tullio. $)3!odificaq6es'tentndas par  Tarquinio 
o Prisco na constituiqBo da cidade patricia. 

, a)  Reforma de Servio Tullio: ~mportancia; f )  fim; y) conceit0 fun- 
damental ou hasilar; 8) tneios ou ins t i tu i~6es  e os comicios por 
cgnturias , E)  influenc~a da diviszo serviana do popuius sobre a trans- 
fo rma~ao  da tribu; r~ natureza e caracter da reforma attrihuida a 
~ e r v i o  Tullio. 

1. a) A cidade cresceu rapidamente em populaqCo 
e territorio. 

A victoria sobre as communidades vizinhas deu-lhe presti- 
gio e vigoroso estimulo para o desenvolvimento da sua acti- 
vidade, a qua1 em breve se expandiu muito para alCm da 
primitiva Area territorial. Pela conquista ou por meio de pa- 
ctos, Roma aggregou a si as varias communidades que habi- 
tavam nos montes circumvizinhos do Palatino, transformin- 
do-se na Roma sepfi~~zontiu??z. 
A conquista de Alba Longa assegurou-lh'e a hegemonia e 

a presidencia-da confederaczo latina. 
Dest'arte, Ro'ma tornou-se para o Lacio um poderoso foco 

de attraccCo; a sua esplendida posic5o geographica, que a 
fazia rainha-do Tibie, e a sua exceptional situaqlo politica 

davam-se as mCos para canalizar em direccCo a ella toda a 
corrente de migraqlo do Lacio, tants mais que, segundo urn 
dos principios organicos da confederaqa'o, todo o latino tinha 
o direito de se estabelecer na capital, e ahi, como em toda 
a extensa'o do Lacio, podia adquirir illimitadamente proprie- 
dade e esercer sem restricqiies a sua actividade industrial. 

Acaso, os mesmos principios liberaes protegeram quasi 
desde os primeiros dias de Roma os extrangeiros n5o latinos 
que viessem estabelecer-se nella permanentemente, sob o 
hospitium de um cidad<<o. 

((0 direito romano,-escreve Mommsen, -ignora as dis- 
tinc~Bes nobiliarias ligadas ;i terra ou as prohibiq6es que im- 
pedem a adquisic50 da propriedade immobiliaria. Ao mesmo 
tempo que confere R todo o individuo, capaz de dispdr, os 
direitos mais absolutos sobre o patrimonio, auctoriza todo .o 
que pode entrar em commerci'o com os cidad5os romanos, 
embora extrangeiro ou cliente, a adquirlr sem nenhurna dif- 
ficuldade bens moveis e bens immoveis, desde que estes 
comecaram de fazer tambem parte do patrimonio priva- 
do)) (I). 

A conquista das cidades vizinhas foi outro agente do accres- 
cimo de populaqa'o. Seus habitantes eram em muitos casos 
transportados directamente para Roma; e quando lhes era 
permittido permanecerem na patria, agora convertida em 
simples aldeia, succedia que em breve a abandonavam, tro- 
cando o di~eito nativo pelo de immigrante romano. 

0 resultado inconjuravel desta confluencia de immigrantes 
foi a plebe eugrossar e robustecer-se. A raras familias ex- 
trangeiras, immigrantes ou transportadas a Roma apos a 
conquista da sua patria, foi concedido o djreito de cidade; 

( I )  06 .  cif . ,  trad. Aleaandre, vol. I, pngg. I 17-1 18; trad. Guerle, vpl.I, 
pagg. 106-107. 
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I patricio romano era assas orgulhoso da sua qualidade e 
nuito ciumento da sua valia e poderio. Por isso, a quasi to- 
alidade daquelles elementos entrou na classe plebes. 

Ao mesmo tempo, como nota h'tomn~sen, a consolida~ho 
.o Estado e o correspondente enfraquecimento da farnilia e 
a gem teriam provocado uma profunda transforrnac8o na 
structura e vida juridica da clientela, pot virtude da qua1 a 
ituaqa'o do cliente teria melhorado e desapparecido a primi- 
iva obrigacho de recorrer ti intervencLo do patrono para a 
efesa dos seus direitos. Muitos-clientes teriam passado assim 
condiqCo de plebeus. 
As cansas que acabamos de indicar, juntas B natural ten- 

encia de expans,io da classe plebCa, determinaram o s e ~ ~  
rogressivo crescimento e deram-lhe importancia particular 

na vida economica e social da cidade patricia. 
No patriciado dava-se o phenomeno inverso. 0 encargo 

da guerra pesava exclusivamente sobre elle e rarefazia-lhe 
as fileiras, emquanto os iinrnigrantes gozavam dos fructos 
da victoria sem pagar o respective imposto de sangue. Para 
compensar essas perdas, a classe patricia adoptou desde os 
primeiros tempos medidas tendentes a assegurar-a suas fa- 
milias numerosa descendencia; e C verosimil que, como isto 
nSo basrasse, desde tempos muito antigos reconhecesse, ao 
Lado do matrimonio per confar?-eationem, o rnatrirnonio civil, 
como origem do direito de cidade. 

Mas tudo isto nZo conseguiu imprimir-lhe or movimento 
progressivamente acceleradq de expansgo e robustecimento 
que os factores j &  indicados cdmlnunicavarn classe plebe%. 
Dest'arte, a posiqho relativa das duas classes modificava-se 
profundamente; a primitiva concepqjo deixava de correspon- 
der ti realidade dos factos; e a cidade, por virtude do enfra- 
guecimento relativo do patriciado, carecia de que a plebe en- 
grossasse e fortalecesse o e ~ r c i t o ,  assim como a escepcional 
importancia adqnjrida por esta exigia que fosse aclmittida a 

pgrticipar na vida politica de Roma, como jii participava, e 
intensamente, na sua vida economica. 

$) Foi o que, segundo a tradigZo, $erxr;n 1-11ll;n :om r P e- 
hendeu. Seu predecessor, Tarqninio o Prisco, jti, segundo a 
mesma tradiqho, havia tentado rnodificar a constituiq5o pri- 
mitiva e substituir-8s divisiies de carartrr crrntilicin mittas 
de r n r n r t ~ r  t~ r r i tn r i - .  I , L U > ~ - ~ I ~ ~  o intento a oonosirao do 
@uiciado dirigido pelo augure saorno, ~ t t o  Nevio, baseada 
em que a rundaqCo da cidade tinham presidido os auspicios 
e as divishes da populac8o eram santificadas pela religizo. 
Limitou-se, por isso, a-iaroduzir na  s nrin-i& A n  

pnnlll=-Sn nn ~ p n l r l n  e nus co1legi;lclz sau.eotaes o elemento 
.. . ? 

etlllht.o. que, por morivo da sua vinda e ascenszo a,, .,,,,,,,, 
confluira a Roma ern grande numero, e, segundo narra Tito 
Li\(io, procurou alargar a Area da cidade e cingi-la de mura- 
Ihas, a semelhanqa das cidades etruscas. 

A situaq8o juridica e politics da plebe permaneceu, toda- 
via, a mesiria e inalterada; a tradiqho nho attribue a Tarquinio 
o Prisco nei~huma tentativa ou esforco tendente a modificfi-la 
e a introduzir a plebe na vida militar e politica da cidade. 

2. Z )  Esta gloria estava reservada para Servio Tullio, suc- 
cessor de Tarquinio, a quem a legenda attribue a reforma 
da primitiva constituic6o de Roma. Provavelmente, a tradi- 
ca'o seguiu aqui o processo costumado; attnbuiu a uma so 
personagem, talvez phantastica, aquillo que foi resultante do 
concurso_& vari0.s s!_ement~s._e das novas fo 

- -  ~~ -. - - --,-, ,.,rern, 
colno for, gimportancia da reforma serviana C verdadeira- 
mente excelsuiQm1; signala uma nova phase na formaqao da 
cidade; fecha o c.\.clo exclusirwmente patricio, assente sobre 
a descendencia e o nascimento, e-abre v r~a~l-~clo-lslebeu, no 
qua1 as duas ordens entram a co~~sciruir o mesmo povo e, 



atraves de luctas constantes e por vezes grandiosas, acabam 
por fundir-se na mesma unidade politica e juridica. 

p) 0 fim que a reforrna teve em vista foi. directnrnente, 
jntrnd1~71r a nlphp 112 nrcnni7nrbn m;litnr 5 indirectarnente, - 
na ~ z d a  publrca da c~dade, sat~sfnzendo assim a urgente e 
inconjuravel ~ m p o s l ~ a o  aas circumstancias. 

7) -rle pqava, porkm, nn nrnresqn d~ n rrr71i7nr~ 

Fundir a plebe corn o patriciado era, no momento, rmpossl- 
vel; a profunda diversidade das resneitivas condic6es de vida 
social w u n t l a - s e  abertamente a ~sso ,  tanto mais que, em 
relaqzo a cerros_mstitutos. como 2relieiZo e o .matrimonio, 
sin-da na classe Patricia era prorunao o respeito e energlco 
o_ n r i m j ~ i o  de .cxd11sio dos estranhos. 

AS ~ I ~ S ~ ~ I U I C O C S  commurls as clnas ordens erarn,a ~ropr ie -  
w e  a -:la, e o -unlco interesse cornrnum a senuranca e 
d e s a  prssaal-e das Dronrlfls tenas. 30 estas Institulqoes, 
portanto, podiam ser a base da participaqgo da plebe na vida 
militar e politica da cidade; e sassim d que a constituicb ser- 
viana, escreve Carle, ernbora alargue as fileiras do popzrlz~s, 
introduzindo urn elemento at6 ahi escluido, dB afinal uma 
base mais restricts a p a r t i ~ i p a ~ l o  das duas ordens na mesma 
communidade civil e politica. Ao passo que o povo das curias 
tinha colnflluru o elemnento religiose, a organiza~$io gentilicia 
e o cult0 pelas antigas tradi~6es,-- 0 povo creado pela consti- 
tu i~5o  de Servio d cornposto de chefes de farnilia e de pro- 
prietarios de terras, que entram a fazer parte do mesrno exer- 
cito, e mais tarde da mesma assemblka, com base exclusiva 
no censo, e no exclusive intuito de providenciar a defesa dos 
interesses que podiarn ser-lhes communs. A nova communi- 
dade pode, em certo modo, ser comparada a uma sociedade 
em que cada um vem a ter direitos e obrlgaq6es, proporcio- 
naes ao proprio censor o qua1 6 considerado como garantia 

do interesse que o cidadgo pode ter no futdro e na grandeza. 
d3 cidade~) (I). ru'5o era, pois, sem razQo que Niebuhr com- 
parava a communidade quiritaria serviana a uma sociedade 
de accionistas ( 2 ) .  

O-conceito fundnmrntnl P I>ac;I.7r A -  ----+:+,.:..z- ---, pois, 
que -esse aue cada 11m l i i ~ h n  n o  n:-ficneridade e desen- 
volvimento aa cinnnp r i o ~ - l a  ~ P F  n - - A ; J -  2- - - - -  - -  sa'o de 
'..LLLL~.> ~1 Y I ~  11- %,I, Lurno a nova cldade resultaca da unijo 
u~ L ~ ~ C I C ~  uc l a ~ n ~ l i a  e de proprietaries de terras, a-medida 
do sru-interesse~ncontrax~~1~sc. n n  determinacSo da familia e 
proprleaaae resDectlr7a. 

6 )  Daqui, a organizacho de certos institutes, rneios de rea-. 
lizar aquelle principio, taes como o censo e a divisSo dn novo 
pop~&.~sem.&sses o m r i a s .  - 

-1DU C~ il u I eCensearnPnrn nnr tribus dos cidadZos sui 
Ljul.is, e conjunctamente a des-CiTpqBo dos seus havercs. Era 
organizado em face das declaragcies juradas dos cidadBos; , 

as quaes deviam respeitar a si, a seus bens, e.tambem &s 
pessoas que'estavam sob seu podel. Assim; P .-;J.J'- -..e, 

por ser absolutament~ if~r;q tillha . direitQa ser contado 
no censo coma c ~ D u ~ ,  devia declarar o seu --+-A- -:-.:I , a 
tribu ut. que Iazia Darte. 0 nnine i. PAI , -~ *  A -  - . - ln--  e dos 
fi lJlua. c j  i~a~r-irnnnln w e  lne pertencia e x  jul-e qui~-it%~m, isto 
e, a proprlrldade familiar e privada, unica commum ao patri- 
ciado e a plebe. 

De cinco em cinco annos o censo era renovado. 
Sua importancia era enorme. Par  elle se determinavam 

0s direitos e obrigaq6es dos cidadbs,.tanto so5 o aspect0 
militar e tributario, como politico; por eile se fixava a sua 

( I )  Cit. Le orifiini del diritto romzno, pag. 359 
( 2 )  Qb. at., vol. 11, pag. 139. 



daiie ou centuria. 0 qllc nzn P C ~ ~ T T P C P P  incrr;ntn nn  rpnco  era 
redil-/idn I e s r r a v i a  e-sells hens_cnnhsca&x. 

1?;m resumo: o rpnw mmnllo era conlunctamente ~ a d r o  - 
de milicia. cadastro de pro~riedade e recenseamento ~ U U L L L U .  - 
par elle se meala a capacluane economlca, mulrar, pollllLa e 
at6 rr~oral dos cidad5os. 

A divisa'o do aoar~lr~s em classes oii centill-ias assentava 
sobre a ca~acidade economlca dos cldadaos. 

Era uma consequencla necessaria fla admiss50 da plebe 
a vida da cidade. 

A c  r l n ~ c ~ c  ergm rinrn N n  nrim~ira entravam todos 0s ci- 
dadhos, cuja tortuna era computada em cem mil asses on, 
segundo a antiga avaliaqa'o, em vinte jugera de terra', pelo 
menos; n u  s r n l ~ n r l a  os que tinham fortuna na'o inferior a 

*setenta e cincc mil asses ou a quinze jzrgera; na terceira os 
que possuiam niio menos de cincoenta mil asses ou a e z j u -  

'gera; na  nnarta anl~elles, cuja fortuna era de vinte e cinco 
mil asses ou ue clnco jugera pelo menos; e n~nl j in tn  se- 
gundo Tito Livio, os que tinham onze mil asses L, ,,Bundo 
Dionisio de Halizarnasso, doze mil e quinhentos asses, ou 
respectivamente duas ou duas e meia jztgera (I). 

( I )  0 ar, moeda de bronze, foi a primitiva unidade moneta~ia  dos ro- 
manos. 0 seu peso theorico era de uma 116ra, e daqui a designaccio de 
as libralis, mas de facto pouco escedla lo  oncas. No decurso das pri- 
meiras guerras punicas, o as foi successivainenre reduzido no peso a 6, 
a 4, a 3, a z oncas finalnlente - o quinto bu sexto que f6ra primit~va- 
mepte. 0 as de 2 oncas (as sextantoriusj, f o ~  ainda reduzido em 53 j a 
uma onca, e em 665, pela lei Plauc~a P;~piria, a meia onca : assim se man- 
teve ate no periodo do triumvirado de Octavio, Antonio e I.epido que o 

reduziu ainda a um quinto de onc;a. Havia funcc6es e multip!os: o sentis 
o trietzs o qundrnns o sexfatls ( ' I6), o stipis ((!,2), - e G 

dupondius (2) ,  o tressis (3), o deczrssis (lo).  E m  485 cunhou-se em Roma 
pela primeira vez o denarius, dinheiro de prata, do valor,de ro asses de 

3 s s h s e s e r a f n  divididas em centurias e cada classe com- 
prehendia urn numero egual oe ceneurlas cie_izrnzbras fde 16 
a 46 annos), obrigadas ao servico activo de campanna, e de 

ide 47 a60 annosj, apenas obrigadas ao servico de 
resetva e de defesa de pracas. 

A-J-*;--;- ~ l ~ s s e  cornpunha-se de .aitenta centurias; a se- 
a ~ e - c e i r s  e 9 m a a v t g  A e  ~ ~ i n t e  rada uma. e a quinta 

de trinta (I). 
rr,rcu L,cara~, havia d~7c;tn rontv,r;nc rip r-r*lleirog, das 

quaes seis talvez recrutadas 1x1 classe parrlc~a e aoze nas fa- 
milias mais ricas da cidade; e 4nrn r ~ n t ~ ~ r i a c . d ~  rnll~icos, 
d s r a r i o s  t. de homens auxilinres ou sunnlenres (;rccmsi 
zrelatz), clue marchavam com o exerclto, sem armas, e pre- 
enchiam os iogares vagos nas fileiras, vestin& a srmadura 
dos doentes ou dos mortos. Estas cinco centurias sahiarn da 
classe dos nbo-proprietaries (prolefuri<). 

bronze. Desde ent jo  o as deisou de ser n moedn principal e a unidade 
mqnetaria. As contas passaram'a fortnular-se por dinheiros ou por seus 
divisores : --o quinqutnnrtus (5  asses), o sextrrlfus (z,5 nssesl. A conrar 
de 547% appwecem em Roma as  prirneiras pecas de ouro do peso de 1, 
z, 3 e 4 scropulos: cada scrapulo valia 2 0  sext~rcios  ou 5 dinheiros de 
prata. As moedas de ouro foram poucas durante a republica. Porkm, 
Cesar deu ao ouro o papel de moeda legal; creou o denai-ius aureus, 
oureus nnntmus, ou simplesmrnte aureus, que pesava de libra e equi- 
valia a loo sextercios ou 2 5  dinheiros. 

O jtrgerunt (geira) q ~ e  originariamente, segundo conjectu~a Mom- 
msen, designavan50 medida de superficie, mas avatiac8o de trahalho, era, 
j;i ao tempo da reforina serviana, a unidade das medidas dc supel-ficie. 
Media oll,z.52 ou cerca de 2520 metros quadrados. Erarn seus niultiplos 
o hpreditim (.-jugern),  n centurm (loo heredia) e o saltus (4 centiiriae) ; 
- e  seus divisores o actl~s (nieia geirai, o clinta (oitavo de geira) e o 
scripulum de geira). (Cf. Oliveira Martins, ob. cit., vol. 1, pag. 405, 
nota  I ;  Mornmsen, ob. at. ,  rrad. Alexandre, vol. I, Fag. 229). 

( I )  Segundo Carle, era a quarta classe que estava dividida em trinta 
centurias e ngo a quinta, que sb abrangia vinte. (Ob. cif., pag. 368). 



0 numero d e  centurias em que se distribuia cada classe 
correspondia, segundo a opini&o mais provavel, a parte que 
esta representava na populacgo propsietaria. Isto, claro est8, 
no principio, antes da vuina das fortunas nlCdias e do ap- 
parecimento dos latifufurrdia e do pauperismo. a~ perfeita- 
mente admissive1,-escreve Gira~d,-que o quadro serv~ano 
das classes nos tenha conservado a imagem de uma p o ~ u l a -  
<go robusta e s5 de livres proprietaries ruraes, conjuncta- 
mente agricultores e soldados, a maior parte dos quaes poa- 
suia ainda, jli em- virtude da propriedade moderna, ii em 
virtude das soncessSes de terras communs que a precede- 
ram, o dominio de vinte jusera, que se julgava necessario e 
sufficiente para a subsistencia de uma familia. Mi1ita:-rnente, 
isto k at6 indispensavel, visto que a distribuiqZn serviana era, 
na origem, a ordem mesma no exercitor (I). 

Desta nova organizaczo resultou u m m v a  especie de as- 
~ e m b l i a s  - os conzifia cezztln-iah. As centurias reuniam-se 
f6ra an clnaae, no campo cle marte, quando convocadas pelo 
rei, e ahi votavam sobre as questBes que lhes eram submet- 
tidas. Semelhantemente ao que succedia nos co~zitiu cur-iatil, 
a unidade de voto era a centuria. Iniciwam a vota@io as cen- 
turias dos cavalleiros~ assim coino tambem eram eilas que 
em batalha rompiam o combate. Seguiam-se as nitenta cen- 
turias da primeira ciasse, segundo a ordem fixada pela sorte. 
Quando estas e aquellas votsvaln no mesmo sentido, o que 
devia succeder muitas vezes, n5o se proseguia na votac;Zo; 
a maioria estavn obtida e a proposta vorada ou rejeitada. 
Quando votada, carecia, para ser obrigatoria, de receber a 
sanccjo do senado, a az~c101-itas patrrtm (2). 

e) A nova nr~unizaczo r dist--dg_@p~dxs por classes 
e centur1;ta ~orgjlerou a d ~ s s o l u c ~ o  dn trihl* aggregado 
da organizaqzo gentillcla, e transtnmmfi~\-a em pma divlazn 
t ~ r r i t n ~ ; ~ ~  Sase para o recenseamento da populacao que nhi 

residisse e para a f i x a ~ l o  do s e r v i ~ o  militar e do tributo a 
que esta devesse ser sujeita. A cidade foi dividida em tribus 
ou regicies urbanas e ruraes. Aquellas eram quatra: Subu- 
rana, Esquilina, Collina e Palatina; destas oCo se conhece 
ao certo o numero. Em regra, o seu nome 1-150 era tirado, 
como o das tribus urbanas? do local, mas do das gentes pa- 
tricias. 

C) A divisgo do popzrlzcs, 'que acabamos de indicar, teve, 
no principio, caracter accentuadamente militar. 0 s  proprios 
termos-classe e centuria -; o logar onde se reuniam os 
cornitin centl~riatil (Campo de Marte); o modo dn sua convo- 
cagho (per corrricinen?); e ainda o facto de durante elles se 
arvorar no Janiculo ou na 07-x a bandeira rermelha assim o 
fazem presumir (I). 

Entretanro, como nota Carle, sse a constituicBo por clas- 
ses e por centurias 6 ,  no principio, organizada por fbrma a 
apresentar o aspecto de um exercito, 6-0 em condiqijes taes 
que facilme~ite se transforma em assenlblia de urn povo; pois 
que os seus quadros podem ser alargados de maneira a com- 
prehendel-em nCo so urn exercito, mas toda a popula@io de 
uma cidadea ( 2 ) .  E esta transforrnaqCo~nfio devia ter levado 
muito tempo a realizar-se, visto que as instituiq6es prirnitivas 
t@m, em regra, urn caracter ao mesmo renipo civil e militar, 
e, alim disso, ma1 se comprehenderia como uma institui~.Lo 

( I )  Ob. cif., pagg 17 e 18. 

(2) E. Petit, 06, cit., pag. 15. 
( I )  CC hlommsen, ob. cif., trad. Guerle, vat. I, pagg. 109-1 I 1; Olivejra 

Martins, 06. c i t ,  voi. I, Fag& 4 e segt;. 
(2) Cit. Le origini dcl dirifto ronzano, pag. 36;. 
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