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"A indecisao etnica e cultural entre a Europa 
e a Africa parece ter sido sempre a mesma em 
Portugal como em outros trechos da peninsula. Es- 
pecie de hi-continentalidade,.(1). 

(GILBERTO FREYRE, in "Casa Grande & Sen- 
zala." Rio. Schmidt. 1936. 2.ft ed., p. 4). 

(1). — O grifo 6 nosso. 





INTRODUgAO 

O tema que escolhemos para tesne de concurso, em* 

bora longinquo no tempo e no espa^o, nao e, por certo, 

estranho a nossa Historia. Sfe dum modo direto nao se 

liga aparentemente ao &mbito da Histdria Pdtria, pren- 

de-se, todavia, as suas origens remotas. 

E* sabido que a Escola de Sagres sfe aproveitou das 

diversas tradi^oes e conhecimentos da Antiguidade para 

realizar a grande obra dos Descobrimentos Maritimos. 

E' dum aspecto dessa Antiguidade, e do mesmo cena- 

rio em que se efetuaram as primeiras realiza^oes do 

sonho do Infante d. Henrique, que vamos nos ocupar. 

Julgamos, portanto, trazer com nosso estudo uma 

pequena contribuigao a um dos pontos de Historia que, 

de algum modo nos interessa. Assunto extremamente 

ligado a Historia Iberica, vamos, com nosso trabalho, 

procurer demonstrar que a regiao de Marrocos foi uma 

verdatfeira encruzilhada, um local em que as influen- 

cias do Sudao, do Saara e do Egito se encontraram com 
as influencias oriundas da Europa, atraves da Iberia. 

Insistiremos nas liga^oes economicas, antropologicas e 

politicas, — que ainda hoje perduram — entre a Iberia 

e a Africa do Norte, principalmente com Marrocos que 

Ihe fica bem em face. Com o estudo da contribui^ao 

norte-africana para a formagao do povo e da cultura 
iberica, localizaremos uma das facetas da nossa propria 

formacao historica, ligando, — ainda que indireta- 

mente — a materia da nossa tese a Historia Nacional. 

A escolha do assunto foi, como se ve, propositada, pois, 

mostrando a situagao geografica de Marrocos entre o 

Mediterrdneo, o Saara, a Iberia e o AtliUntico, a simili- 

tude de populacao entre a Peninsula e o norte da Africa, 

as rela^oes entre Marrocos e as regioes circunvizinhas, 

demonstraremos que a Iberia e a Africa do Norte for- 

mam um bi-continenfe. 



A nossa tese constara, portanto, de tres partes. Na 

primeira, mostraremos a identidade geografico-geolo- 

gica ibero-norte-africana; na segunda, focalizaremos as 

contribuigoes e as afinidadfes antropologicas entre a 

Peninsula Iberica e a regiao norte da Africa; na ter- 

ceira parte, entraremos no estudo das relac^oes histori- 

cas propriamente ditas de Marrocos com o mundo me- 
diterr&neo e do paulatino avango das descobertas rumo 

ao meridiao, atraves do Atlantico. Demonstraremos, 

entao, que no periodo historico as relagoes da Iberia 

com a Africa do Norte foram intensas. Veremos os fe- 

nicios, os gregos, os cartagin'eses e depois os romanos, 

irem pouco a pouco levantando o veu da incerteza em 

que jazia o mundo de alem Colunas de Hercules. Dei- 

xaremos de parte o estudo das navega^oes em diregao 

ao norte, por nao interessarem a nossa tese, mas estu- 

daremos pormenorizadamente as navegagoes em dire- 

£ao ao sul, principalmente o periplo de Hanao ate a 

Guine, mostrando destarte ate onde as navegacues da 

Antiguidad>e conseguiram atingir. Foram elas que ser- 

viram de base futuras navega^oes ibericas em busca 

de riquezas e de terras onde difundir a fe crista, 

Deter-nos-emos kia Antiguidajde, por que a Idade 

Media jamais conseguiu ir alem, nas suas investiga^oes 

rumo ao sul das Colunas de Hercules. Da Antiguidade 

cl£ssica passamos, grosso-modo, para a epoca das cara- 

velas do Infante d. Henrique, o Navegador. 

Devemos salientar aqui a dificuldade que encon- 

tramos em materia bibliografica, pois as nossas biblio- 

tecas ainda nao possuem a maioria das obras especia- 

lizadas no assunto. Em cons'eqiiencia, tivemos muitas 

vezes, que limitar o campo de nossas pesquisas. fisse 

fato foi ainda agravado com a eclosao do conflito mun- 
dial que perturbou nossos estudos, acabando por nos 

levar a lutar no velho Mediterr&neo. 

Por outro lado procuramos, sempre que mos foi 

possivel, ir as fontes diretas. No Brasil, como alhures, 

so pode fazer-se em Historia Antiga obra inteiramente 

original, desde que se descubra um novo texto, algum 

fragmento de autor classico ou qualquer documento 



— 9 — 

inedito ou desconhecido. Ou entao, podem interpretar se 
as velhas fontes por um novo prisma. Foi o que fizemos 

e ai esta, ao nosso ver, o merito da nossa tese. 

Quanto a ortografia, nos cingimos, o niais possivel, 

ao Pequeno Vocahuldrio Ortogrdfico da Lingua Portn* 

guesa, publicado em dezembro de 1943 pela Academia 

Brasileira de Letras. A grafia dos nomes proprios que 

adotamos, foi a usada nas obras portuguesas e brasilei- 

ras de Historia. 

As cita^oes bibliograficas no texto estao reduzidas 

ao minimo possivel. Os pormenores sobre a edi^ao 

das obras utilizadas devem ser procurados na biblio- 

grafia geral, qut apresentamos nas ultimas paginas 

deste trabalho. 

Sao Paulo, novembro de 1945. 

E. SIMOES DE PAULA 
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CAPITULO 1 

RELAgOES GEOGRAFICAS 

A). — A AFRICA DO NORTE. 

A Africa, segundo as teorias modernas, sofreu tam- 

bem a influ&icia dos grandes movimentos da crosta 

terrestre que determinaram a forma^ao dos outros con- 

tinentes. Assim, pela teoria de Wegener, a Africa e a 

America do Sul estiveram outrora ligadas entre si. 

Pela teoria de E. Argand, sobre o famoso continente de 

Gondvana (1), ela estaya ligada a America, Asia e Aus- 

tralia. Nao discutimos aqui a plausibilidadie dessas hi- 

poteses, mas notamos que a Africa ficoii sempre mais 

ou menos d'ependente, em certos lugares, dos continen- 

tes vizinhos. Devemos s^empre levar em conta, ao estu- 

darmos a Africa, as duas margens do Mediterr&neo e 

do Mar Vermeiho, assim como os litorais oeste e leste 

(2), porque k primeira vista poderiamos pensar que a 

Africa, presa apenas por Suez a Asia, deveria ter uma 

individualidade propria e uma vida a margem do mun- 

do mediterrlineo, como querem certos autores (3). 

Olhando para um planisferio, observamos imedia- 

tamente que a Africa ocupa nele um lugar consideravel, 

que e maci^a, mas nao homogenea. Aqui intervem um 

fator importantissimo — o clima — que determina nit? 

damente as zonas historicas, influindo poderosamente 

na vegeta^ao e na fauna (4). 

Entre essas zonas historicas, destacamos a Africa 

do Norte que compreende as regioes de Marrocos, Ar- 

gelia e Tunisia, e que possui, uma unidade geografica 

devida ao sistema montanhoso do Atlas, uma unidade 

etnica oriunda do povoamento berbere, mas que, desde 

(1). — MARTONNE, Traits de g So graphic physique, II, 836. 

(2). — HARDY, Vue gSnSrale de Vhistoire d'Afrique, p. VII; 
BERNARD, Afriqtxe septentrionale et occidentale, I, 1. 

(3). — HARDY, op. ext., p. VIL 

(4). — Ibidem, p. XIIL 
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a mais remota Antiguidade, jamais possuiu uma uni- 

dade politica ou administrativa como, por exemplo, o 

vale do Nilo ou as enormes planicies da Mesopotamia. 

Em conseqiiencia, essa zona jamais teve um nome pro- 

prio que a designasse intteiramente (3). 

A Africa do Norte era chamada pelos gregos de 

Libia, nome derivado duma tribo - os At/fot* (Lfbyes) 

— que vivia entre os golfos das Sirtes e o Nilo, sfendo 

que Ssse nome designava tambem o conjunto ou parte 

dos indigenas da regiao. E' um termo de origem afri- 

cana, pois documentos egipcios anteriores ao I mile- 

nio a.C.,, mencionam os rebu ou 6s lebw (6). Os gre- 

gos conheceram indiretamente esses lebu por interme- 

dio do Egito ou diretamente no litoral mediterraneo, 

na regiao que chamaram dc (Libye), nome que 

ja se encontra na Odisseia (7). Desde o YI seculo 

a.C. o nome de Libye foi aplicado pelos geografos j6nios 

a todo o continente africano, havendo, entretanto, um 

desacdrdo entre eles quanto ao limite oriental, pois al- 

guns queriam que fosse o Nilo, outros o istmo de Suez e 

o Mar Vermelho, outros ainda a fronteira ocidental do 

Egito (8). 

0 nome de Libia era usado ainda pelos gre- 

gos para designar a parte habitada pelos brancos, em 

(5). — GSELL, Histoire ancienne de VAfrique da Nord, I, 28- 
29; JULIEN, Histoire de VAfrique du Nord, 1; GAU- 
TIER, Le passe de VAfrique du Nord, 7; BERNjARI), 
Le Maroc, 1. 

(6). — JULIEN, op. cit, 2; BATES, The Eastern Libyans, 212; 
GSELL, Hirodote, 70. Apud GSELL, H. Oi A. N., V, 
103. E' verdade tambem que certos autores (como 
Varrao) sustentam a hipotese de que a palavra Libia 
deriva de Libs, nome dado pelos gregos ao yento quen- 
te vindo do sui (Africa) (Apud Grande Enciclopidia 
Portuguesa e Brasileira, I, 525). Mas nao achamos 
essa hipdtese razoAvel, porque esse nome parece 
oriundo de populates mencionadas muito antes dos 
gregos terem conhecimento da existencia da Africa. 

(7). — Homero, Odisseia, IV, 85; XIV, 295, trad, de Victor 
B6rard, I, 80, e II, 184. 

(S). — GSELL, 11. a. A. X., V, 103. 
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oposigao ao Saard, regiao dos etiopes (negros), como 

bem se pode ver pelo mapa de Herddoto (fig. 4) (9). 

Os hebreus e cartagin'eses tambem empregaram uma 

designa^ao analoga ao termo Libia, o que contribuiu 

para propaga-lo (10). 

A palavra Africa tem origens obscuras, Talvez os 

romanos a tenham tirado do punico (colonia ou regido 

dos frutos) ou do berbere (do nome da tribo Aura- 

ghen?). fisse vocabulo foi aplicado por eles a uma pro- 

vincia que corresponde ao nordeste da Tunisia atual. 

Assim, em 146 a.C., apos a queda d'e Cartago, uma comis- 

sao do Senado Romano, — juntamente com Cipiao Emi- 

liano — em virtude duma lei, foi ao territorio ocupado 

pelos cartagineses ate 149 a.C. e incorporou-o ao estado 

romano como uma provincial Provincia Africa, as ve- 

ves tambem chamada somente Africa (11 ). 

Nesse territorio os romanos distinguiam os afri dos 

poeni (12); os primeiros eram os Aipve* (Libyes) dcs 

gregos, isto e, os indigenas, diferentes, portanto, dos 

cartagineses. 

Os historiadores antigos, nao podendo explicar a 

origem do termo Africa, inventaram um heroi lenda- 

rio: Afer, fillio do Hercules libio (13). Os moderros 

propuseram diversas etimologias para o vocabulo afer 

(berbere, semita, etc.), mas nenhuma satisfaz. E' me- 

Ihor conflessar, como Gsell (14), a nossa completa igno- 

r&ncia sobre esse assunto. 

O nome Africa tem uma historia interessante, pois, 

como vimos, inicialmente indicava apenas pequena 

parte da Tunisia, passando posteriormente a designar 

t6da a Africa do Norte e, finalmente, como outrora a 

palavra Libia, acabou tornando-se a denominacao de to- 

(9). — JULIEN, op, cit„ 1. 

(10). — Ibidem, 
(11). — Ibidem, 1; BERTHELOT, op. cit, 100; HARDY, op. 

cit„ p. VII; GAUTIER, P- A, N., 125-126; GSELL. 
H. a. A,N., YH, 1-5. 

(12). — Tito-Llvio, XXIII, 29,4 e 10; XXVIII, 14, 19. Apud 
GSELL, H. a, A. N.f VII, 3. 

(13). — Solino, XXIV, 2; Alexandre Polihistor, apud Flavio 
Josefo, Ant. Jud„ I, 15, 241, Cf. GSELL, H. c A.N., 
VII, 4. 

(14). — GSELL, VII, 5. 
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do o continente. feste ultimo vocabulo, inversamente, foi 

tendo um s'entido cada vez mais restrito, acabando nos 

nossos dias, por designar apenas as colonias italianas 

da Tripolit^nia e Cirenaica. 

A Africa do Norte e tambem conhecida pelo nome 

de Berberia, ao nosso ver o mais apropriado, pois 

indica a regiao habitada pelos berberes que for- 

mam a maioria da popula^ao. ;fcsse vocabulo e de- 

rivado do grego Bap/Japos (Barbnros) atraves do latim 

barbarus, com a significa^ao de homem que balbucia, 

o estrangeiro. Os arabes fizeram dessa palavra o ter- 

mo:, brdbery berdber (no singular berber, berberi) que 

passou para a nossa lingua (15). Essa e a etimologia 

mais aceita; outros autores dela divergem, como Fr. 

Joao de Souza que diz serem os vocabuios berberes- 

barbar, designando os habitantes da Berberia, deriva' 

dos de barron (o campo, o deserto, etc.) (16). 

E' interessante notarmos tambem que os arabes, 

como os romanos, designavam parte da Tunisia pelo 

nome de Efriquia, talvez derivado do vocabulo latino 

Africa (17). A outra parte da Africa do Norte teve o 

nome expressivo de Magrebe (Djezira el-Maghrebt a 

ilha do ocidente) (18), que corresponde de fato a 

uma ilha, pois trata-se dum maci^o montanhoso, iso- 

lado pela agua ao norte e pelo Saara ao sul, sendo 

mais acessivel pelo Mediterraneo (19). Essa estru- 

tura influi poderosamente nas diversas popula- 

96es, pois ai a civilizacao e a barbaric vivem lado a 

lado: uma, nas planicies e nos planaltos ferteis; a ou- 

tra, nas regides desoladas das estcpes e da montanha, 

(15). _ BERNARD, A. S. 0., 1, 70; JULIEN, op. cit., 2; GSELL, 

H. a. A. N., V, 112^115; BERNARD^ Le Maroc, t:>; 
NASCENTES (Antenor), Diciondrio etimologico da 
lingua portuguesa, 107. 

(16). — SOUZA, Vestigios da Lingoa arabica em Portugal ou 
Lexicon Etgmologico das Palavras e Nomes Portu- 
gueses, que tem o rig em arabica, 99. 

(17). — DIAS, Arabes e mugulmanos, I, 184; GAUTIER, P. A. 
N., 126. 

(13). — a regiao mais ocidental de Marrocos recebeu o nome 

de Maghreb el-Aqga. Apud JULIEN, op. cit, 1; 
DIAS, op. cit, I, 183. 

(19). — GAUTIER, P. A. N., 9; BERNARD, Le Maroc, 2. 
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sfempre aguardando a oportunidade para a pilhagem. 

Essa oposi^ao impediu a forma^ao duma nacao berbe- 

re, senhora de seus destinos. E quando a conquista es- 

trangeira impos a Africa do Norte uma apar&icia de 

unidade, nao conseguiu fundir, numa harmonia dur4- 

vel, elementos assim tao dispares (20). 

Tem-se observado muitas vezes no Magrebe uma 

particularidade de grandes conseqiiencias: nao ha ai 
um centro, em torno do qual as difenentes partes pos- 

sam naturalmente se agrupar. E' interessante notar 

que o Magrebe cultivavel — portanto sedentario — tern 

a mais estranha disposicao, pois e uma imensa faixa de 

3.000 quilometros de comprimento por 150 de largura. 

^ evidente que esse fato nao podia deixar de influir na 

sua Historia. Atribui-se-lhe muitas vezes, e com ra- 

zao, a incapacidadfe de unidade politica (21). Essa 

longa faixa de terra costeira e suficientemente irrigada 

pelas chuvas trazidas pelos ventos de oeste. Ha ai 

excelentes terras, sobretudo os famosos solos negros 

(tirs) (22). E' uma regiao desprovida de arvores, — 

principalmente Marrocos — e portanto, propicia a 

cultura intensiva de cereais, assim como as pastagens. 

Mas as fontes sao muito raras e deve-se, nao so abrir 

pogos profundos para obter agua potavel, mas tambem 

construir reservatorios, como bem o provam as ruinas 

da hidraulica romana: pocos, cisternas, aquedutos, 

etc. (23). 

Se e verdade que o Magrebe nunca chegou a uni- 

dade politica, devemos notar tambem que todos os rei- 

nos berberes apresentam uma particularidade curiosa: 

ap'enas constituidos, estendem-se dum extremo ao oulro 

dessa longa faixa. No Magrebe a unidade politica pa- 

rece de muito facil realiza^ao, pois e feita em poucos 

anos, mas nao se mantem O Estado e, no Magrebe, 

segundo a pitoresca expressao de Gautier (24): 

(20). — GSELL, H,a.A.N.. I, 29. 

(21). — GAUTIER, P. A. N., 11. 

(22). — BERNARD, A. S, O., I, 56. 

(23). — GSELL, H.a.A.N., I, 4; BERNARD, Le Maroc, 20. 

(24). — GAUTIER, P. A. N., 11-12. 
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"cogumelo que cresce numa noite e murcha 

numa madrugada {numidas, fatimidas, al- 

moadas, etc,)". 

Os seus senhores jamais conseguiram impor sen 

dominio. Cartago reprimiu varias r'evoltas de seus su- 

ditos e a pax romana foi iniimeras v^zes perturbada pe- 

las revoltas indigenas (Tacfarinates, Firmo, os circum- 

celliones, Gildao, "etc.). &sse Magrebe, incapaz de unir 

todas as suas for^as e fundar um imperio, d^eu mais que 

recebeu, pois foram os guerreiros b^rberes que conquisr 

taram a Espanha para Cartago e para o Islao, como fo- 

ram os grandes escritores latinos da Africa (Tertuliano, 

Sao Cipriano, Optato, Arnobio, Santo Agostinho, etc.) 

que auxiliaram poderosantente o triunfo duma reli- 

gifio, que alguns seculos depois, desapareceria de sua 

p^itria (25). 

A Africa do Norte, tambem chamada por varios 

geografos de Africa Menor, por analogia com a Asia 

Menor, e muito pouco africana, como bem disse Gsell 

(26). Ate a propria vegetacao tern um aspecto essen- 

cialmente mediterr&neo e apresenta as maiores seme- 

Ihangas com a da Iberia ou da Italia. Atualmente a 

flora e quase toda importada (oliveira; aloes; cactos 

da America; laranjeiras, tangerinas da China; eucalip- 

tos da Australia, etc.) (27). Ao sul ela e isolada do cen- 

tro do continente por um imenso deserto existente ha 

seculos, e ate com uma populacao diferente, como ve- 

remos mais adiante (27-a). 

Do lado do Oriente, vislumbramos relagoes anti- 

quissimas cnlre a Berberia e o nordeste da Africa. 

Como veremos, as linguas parecem ter uma origem co- 

mum, assim como as semelhangas fisicas entre os habi- 

tant es fazem supor um parentesco mais ou menos cs- 

treito. Mas nao e so. No II milenio, uma divindade 

(26). — GSELL, H, a. A. N., I, 28-29 e 39. 

(26). — Ibidem, 1, 30. 

(27). — BERNARD, A, S. O., I, 12 e 18-19; GAVTIER, P.A.N., 
9-10. 

(27-a). — a. infra, pp. 72-77. 
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egipcia era adorada no sudoeste da Argelia (28), Na 

epoca historica, as relagoes por terra entrte o nordeste e 

o noroeste da Africa sao nrenos importantes, pois. como 

mostraremos mais adiante, os desertos que bordejam a 

Grande Sirte ja estavam mais acentuados e separavam 

a Cirendica grega da Africa cartaginesa, depois latina. 

A Berberia pertence pois, mais ao MediterHinco 

ocidental que a Africa. Foi com as duas peninsulas 

europeias (Iberia e Italia), que avancam para ela, que 

teve rela^oes mais numerosas e mais fecundas. Coloca- 

vam-na Europa (sic) certos 'escritores antigos, como: 

Salustio (29), Santo Agostinho (30), Orosio (31) e Lu- 

cano (32). 

Em resumo, pelo seu clima, estrutura fisica, flora 

e, numa certa medida, pela sua fauna, a Africa do Norte 
liga-se ao sul da Europa, A sua maior semelban^a e 

com a Iberia, principalmente em virtude das terras alias 

(mesetas) que ocupam a maior parte das duas regioes; 

das planicies baixas que se estendem nas vizinhancas do 

litoral ao pe de montanhas escarpadas; e do regime e 

disposi^ao dos rios, torrentes no inverno, fossos na 

maioria das vezes secos no verao. losses rios rasgam 

dificilmente uma passagem para o mar, sendo mais 

sulcos que vias de acesso (33). 

(28). ~ GSELL, H.a.A.N., I, 31. 

(29). — Jugurta, XVII, 3. "In diuisione orbis terrae plerique 
in parte tertia Africam, posuere pauci tantummodo 
Asiam et Europam esse, sede Africam in Europa?* 
Apud GSELL, H.ff.A. V., I, 31, n, 2. 

(30). ~ Civ. Dei, XVI, 17. Apud GSELL,/f.a.A.V., I, 31. 

(31). — Historiae adversus Paganos, I, 2, 1 e 85. Cf. BERGER, 
Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Grie- 
chen, 2/ edi^ao, p. 78, n. 1 Apud GSELL, H. a. 
A. N,, I, 31. 

(32). — Farsdlia, IX, 411-413. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 

31, n. 3: 
"Tertia pars rerum, si credere famae. 
Cnncta velis; si ventos caelumque sequaris. 
Pars erit Europae" 

(33). — BERNARD e FICHEUR, Annales de Geographic, XI, 
1902, p. 222; JOLY, in "Bui. de la Societt de gtogra- 
phie d'Alger", XII, 1907, p. 203 e segs. Apud GSELL, 
H.a.A.N., I, 31-32. 
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Essa parte alta, essa meseta, o nosso Magrebe, cons- 

titui um vasto quadril^tero limitado pelas aguas do 

Oceano, pelo Mediterr&neo e pelas areias do Saara. Se 

nas idad'es pre-hist6ricas suas populagoes puderam co- 

municar-se com a Europa por pontos que uniam, talvez, 

ainda os dois continentes, e com a Africa central por 

um deserto menos hostil, s'eu isolamento insular, nos 

tempos historicos, se tornou mais completo e mais bru- 

tal. A pequena penetracao de influencias exteriores 

permitiu aos costumes locals resistirem ao assalto dos se- 

culos. Tan to e assim, que no Magrebe a idade da pe- 

dra se prolongou por muito mais tempo que na Europa e 

mesmo muitos dolmens sao construidos com pedras que 

tem inscrigoes romanas (34). 

A Berberia e, pois, uma especie de fachada em re- 

lagao a Africa propriamente dita; todos os seus caracte- 

risticos a ligam a Europa meridional. E podemos mes- 

mo. dizer, como Auguslin Bernard (35), que a Africa do 

Norte — principalmente Marrocos — e africana pelo 

sul, europeia pelo norte, e que essa oposi^ao teve enor- 

mes repercussoes na geografia hum ana da regiao. 

B). — GIBRALTAR E A LIGACAO IBERO-AFRICANA. 

A Africa do Norte foi outrora unida a Europa, pois 

o Estreito de Gibraltar data apenas do inicio do perio- 

do pliocenico (36). E' verdade que anteriormente o 
Mediterraneo e o Oceano Atlantico comunicavam-se en- 

tre si por estreitos, um ao norte da Cordilheira Betica 

(o norte-betico) e o outro ao sul do Rife (o sul-rlfenho) 

(37). Por outro lado, Marcelin Boule (38) indaga se 

no periodo pliocenico nao teria existido uma comunica- 

(34). — JULIEN, op. ext., 2; GAUTIER, P. A. N., 9. 

(35). — BERNARD, A. S. 0., I, 33. 
(36). — GENTIL, segundo SEGONZAG, Au coeur de VAtlast 

p. 707 e segs. Apud GSELL, H. a. A. N.. I, 31, nota 1. 

(37). — GENTIL, Le Maroc physique, 93 e segs. Apud 
GSELL, H. a, A. N*, I, 32; SORRE, SIGN e CHA- 
TAIGNEAU, Mtditerran6e% Pininsules mediterraneen- 
nes, I, 10-11. 

(33). — In "'Anthropologie", XVII, 1906, p. 283-284. Apud 
GSELL, H.a. A. N., I, 32, nota 1. 
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^ao terrestre, ao oeste do Estreito, entre Marrocos e a 

Peninsula Iberica, o que achamos bem razodvel. 

Essa abertura de Gibraltar no pliocenico, segundo 

Bernard (39), foi contemporanea do aluimento de por- 

<?6es dos arcos alpinos, assim como a formagao do atual 

Mediterraneo durou ate o quatern^rio. Nessas condi- 

goes, a Berberia ^ um membro "estranho a Africa, tar- 

diamente separado da Europa, tardiamente unido ao 

continente do qual faz parte atualmente. 

E' certo, tambem, que o Estreito constituiu mais uma 

ponte que um fosso entre a Africa e a Europa e reune 

duas regioes tao francamente aparentadas, que o con- 

quistador Tarique, conduzindo os Mrberes a Andalu- 

zia e depois, em sentido inverso, os espanhois, tentan- 

do prolongar pela conquista de Marrocos a libertagao 

de seu territorio, limitaram-se simplesmente como que 

a obedecer a indica^ao da natureza (40). 

Na sua forma atual, o Mediterraneo ocidental nao 

e um obst^culo intransponivel, mesmo para os primiti- 

vos habitantes da Africa do Norte que so dispunham 

de meios de navegacao muito rudimentares. 

Observamos tambem que o Estreito de Gibraltar e 

extremamente apertado, pois tern apenas 16 quilome- 

tros de largura (exatamente 13.890 metres na parte 

mais estreita a 16.050 na mais larga) e 400 metros de 

profundidade (41). Tissot (42) pensa que ele se alar- 

gou depois dos tempos historicos, baseado nos escrito- 

res antigos, como Estrabao (43), que indica uma lar- 

gura de 60 a 70 estadios (11.100 a 12.950 metros), ou 

baseado era Plinio (44) que da ainda cifras inferiores 

(39). — BERNARD, A. S. O., I, 3. 

(40). — HARDY, op. cit, IX. 

(41). — SORRE, SION e CHATAIGNEAU, op. cit., I, 10-11. 

(42). — TISSOT, M6moire$ presents A VAcadimie des Ins- 
criptions, IX, 1-878, p. 173 e segs. Apud GSELL, H. a. 
A.N*, I, 32, n. 3. 

(43). — Estrabao, II, 5, 19; XVII, 3, 6. Apud GSELL, H. a. 
A.N., I, 32, n.3. 

(44). _ Histdria Natural III, 3 e 4. Apud GSELL, H, a. A, N., 

I. 32, n. 3. 
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ks atuais. Talvez tenha havido Srro no calculo de dis- 

tancia apresentado por esses escritores, porque os dados 

sao diferentes e nao coincidem. 

A Iberia, pela sua estrutura macica, pelo sen cli- 

ma pelo seu aspecto geografico, tem ja qualquer cousa 

de africano. E a Herbaria, pelo seu relevo, pelo seu 

clima, seus habitantes, liga-se a Europa meridional e 

faz parte dos paises mediterrdneos (45). Por isso mes- 

mo, essas afinidades fisicas e humanas da Africa do 

Norte com as regioes que Ihe sao tao vizinhas, deviam 

necessariament?e criar civiliza^oes e dominios comuns. 
Assim, por exemplo, Cartago reinou na Iberia e numa 

parte das ilhas do Mediterraneo ocidental, como sobre 

a Tunisia e litorai da Argelia e Marrocos. Como o puni- 

co, outros povos fizeram o mesmo. Isso yem justificar 

sobejamente a semelhan^a fisica e cultural ibero-afri- 

cana. 

C). — MARROCOS. 

Das tres regioes que compoem a Berberia, Marro- 

cos (46) e, seguramente, a mais individualizada, ape- 

sar de nao ter sido separada nitidamente das outras 

duas e tambem do Saara e Sudao, pela Historia e pela 

Geografia. Mas Marrocos esta tambem muito mais 

perto da Europa e em contacto muito mais facil com o 

Saara, — ao qual a vizinhanca do Atlantico "e a grande 

altitude do Alto-Atlas retardam a apari^ao e atenuam 

o rigor — que a Argelia e a Tunisia. O carater semi- 

europeu e semi-africano da Berberia e ai mais visivel 

que nas outras regioes. Assim, se Melilha e uma ci- 

<45). — BERNARD, A S, O., I, 29 e 82. 

(46). — Merakach em lingua indlgena (BOUILLET, Diction- 
naire Universel d'Histoire et de Geographic, p. 1178). 
A palavra Marrocos deve ser, pois, corrup^ao do nome 
da cidade de Marraqueche, fundada em 1072 pelos 
almoravidas. Por ai se ve que a palavra e relativa- 
mente moderna, mas devemos levar em conta a exis- 
tencia do vocibulo. mouro desde a mais alta Antigui- 
dade, como vereraos mais adiante. Vide tambem 
DIAS, op, cit., II, 82. 
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dade espanhola, Marraqueche e uma cidade sudanesa 

(47). 

Do ponto de vista da geografia fisica, Marrocos 

pode ser definido como a vertente ocid'ental ou atl^n- 

tica da Berberia. Sua dupla fachada maritima Ihe pro- 

porciona vantagens bem grandes e saas vastas planicies 

proximas do litoral atlantico sao muito mais f&rteis que 

as da Tunisia. Os macigos montanhosos sao mais ele- 

vados qu'e os da Argelia e Tunisia, tendo neves mais 

abundanles. que aiimentam os rios durante a estacao da 

seca e Ihe dao uma importancia superior a dos uadis das 

oulras duas regioes (48). 

A disposicao do relevo de Marrocos tende a isoIA- 

lo completamente. Ao sul, existe a grande barreira 

do Alto-Atlas; ao norte, os macicos do litoral; a leste 
o Muluia (49) que, no seu curso inferior, marcou du- 

rante seculos o limite dos reinos indigenas, depois o de 

provlncias romanas. O Medio-Atlas levanta-se como 

uma verdadeira muralha e separa Marrocos da Arg61ia, 

o que explica o contacto tardio e dificil entre as duas 

regioes. Entretanto, entre os macigos do litoral e o 

Atlas abre-se um corredor cuja importancia fisica e po- 

lltica e de primeira ordem e que conduz, sem muitos 

(47). —BERNARD, A. S. O., I, 116; CHAVREBIERE, Histoi- 
re du Maroc, 9. 

<48). — BERNARD, A. 5. 0., I, 116. 
(49). — O rio Muluia serviu de fronteira entre os dois reinos 

da Mauritania e da Numidia durante o II seculo a.C., 
no tempo de Micipsa e Jugurta (Salustio, Jug* CX, 8; 
XIX, 7; XC1I, 5). Estrabao (XYIT, 3, 6 e 9), baseado em 
Artemidoro (cerca de 110 a.C.) ou em Posidonio (um 
pouco mais tarde) cita o Muluia ( MoXoxa^ - Molocbath) 

como limite entre os mouros e os massesilos. Serviutam- 
bem de fronteira aos reinos de Masinissa e de sens su- 
cessores. Foi ainda fronteira no I seculo a.C. entre os 
estados de Boco e Bogude. Depois de 42, e durante 
seculos, foi o limite das duas provincias romanas da 
Mauritania Cesariana e Tingitana (Apud GSELL, H. 
a.A.N., V, 91-92). Nos textos, esse rio figura tam- 
bem com os seguintes nomes: Molochath (Estrabao e 
Ptolemeu); Mulucha (Pomponio Mela e Plinio); Mai- 
vane (Plinio); MaAoua (Maloua) (Ptolemeu); Malva 

(Itinerario do Gebgrafo de Ravena) (Apud ROGET, 
Le Maroc chez les autear$ anciens, 49). 
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obstdculos, de Tlemcen a Fez fe ao Atlantico por Udjda e 

Taza (vide fig. 11); 6 a grande via das invasoes e do 

com6rcio, a continuagao das estradas de penetragao que 

atravessam atualmente toda a Berberia de leste a oeste 

(50). fiss^e desfiladeiro de Taza, essa depressao, foi ou- 

trora o estreito sul-rifenho (51) que existiu no periodo 

miocenico, como o demonstrou Gen til. Ainda boje e por 

um afluente da margem direita do Muluia que se chega, 

por Taza, a um afluente do uadi Sebu que se dirige para 

o Oceano. Foi provavelmente por essa via natural que 

passou a fronteira militar dos romanos na Mauritania 

Tingitana durant'e certo tempo (52). 

O relevo de Marrocos ocidental e tao semelhante ad 

da Iberia que Theobald Fischer (53) chegou a dizer 
que se poderia, dobrando uma carta geogrdfica, colocar 

Marrocos na Espanha, servindo o Estreito de Gibraltar 

de chameira e, assim, o Rife ficaria justamente super- 

posto d Cordilheira Betica. Marrocos parece dar as 

costas a Argelia e se lancar nos bracos da Iberia. Se 

atentarmos na geografia de Marrocos, sob o ponto de 

vista das terras que o cercam, notaremos que sua His- 

tdria reflate as condigoes geograficas que o deixaram 

durante muito tempo quase isento de toda a influencia 

civilizadora estrangeira. Assim, ele foi menos fenici- 

zado, menos romanizado, menos arabizado que a Arge- 

lia e a Tunisia. Nao conheceu o domlnio turco e foi o 

bergo de dois imperios berberes que tiveram tanta in- 

fluencia na Historia, principalmente na da Iberia: o dos 

almoravidas e o dos almoadas (54). 

Os macicos montanhosos de Marrocos deram asilo a 

grupos berberes mais desprovidos de contacto com o 

resto do mundo que os da Argelia e Tunisia; enquanto 

estas duas ultimas regioes foram mais absorvidas pelas 

regides vizinhas, os berberes de Marrocos permaceram 

mais selvagens e inacesslveis ks influ&ncias do exterior 

(55). 

(50). — BERNARD, A. S. O., I. 116-117. 

(51). — Gf. supra, pp. 20-21. 
(52). — GSELL, H.a.A.N., I, 3. 
(5S). — Apud JULIEN, op, cit, 5. 
(54). _ BERNARD, A.S.O , I, 117. 

(55). — Ibidem, I, 118; DIAS, op. cit., I, 185, 
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Vejamos agora as causas geograficas dess'e fenome- 

no: o Rife, o Alto-Atlas, a meseta marroquina, o lltoral 

mediterraneo e atlantico, e os limites com o Saara. 

O Rife e ainda mal conhecido. Estende-se ao norte 

de Marrocos, opondo ao Mediterraneo uma frente escar- 

pada. No interior, paralelamente ao litoral, sucedem-se, 

a pequenos infervalos, dobras do terreno; na parte no- 

roeste elas se recnrvam para o norte, constituindo, com 

as monlanbas da Espanha meridional, um grande Iremi- 

ciclo que o fosso de Gibaltrar corf on bruscamenfe e qne 

marca a borda dum macigo antigo submerso no Medi- 

terraneo. A disposigao do relevo impede a formaqao de 

cursos d'agua importantes. Mas gracas h vizinhanga 

do mar e a existencia de elevadas montanhas, as chn- 

yas sao abundantes; os vales curtos e estreitos qne sul- 

cam essa regiao atormentada e de acesso dificil, se pres- 

tam k arboricultura, k pecudria e, em certos lugares, k 

cultura de oereais, podendo, mesmo, alimentar uma po- 

pulagao mais ou menos densa, capaz de defender sua 

independencia (56). 

O Alto-Atlas e a espinha dorsal do resto de Marrocos. 

Essa cadeia comeca no cabo Guir e, dirigindo-se do su- 

doeste para nordeste, forma uma enorme muralha com- 
pacta, cujos cumes atingem 4.500 metres de altitude e 

onde as passagens sao elevadas e dificeis. i fi somente 

no sul do alto vale do Muluia que ela se abaixa e se di- 

vide, abrindo passagens que permitem atingir, sem es- 

forgo, os oasis saarianos do uadi Ziz e do aadi Guir. S6- 

bre uma grande parte de seu percurso, o Alto-Atlas e 

flanqueado ao noroeste pelas dobras paralelas do Medio- 

Atlas, ao sudoeste pela cadeia do Anti-Atlas, ligada ao 

Alto-Atlas pelo enorme vulcao extinto do Sirua (57). 

Ao norte e ao noroeste do Alto e Medio-Atlas esten- 

de-se, a partir do litoral, uma rfegiao de forma ta- 

bular que se costuma chamar de planalto sub-atl^ntico, 

ou meseta marroquina, porque apresenta a mesma es- 

trutura que a meseta iberica, o planalto central da Es- 

panha (58). 

(56). 

(57). 

(58). 
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As altas cadeias que enquadram Marrocos do lado 

do Saarci nao impediram que certas influfencias conse- 

guissem transpo-las. O Saara ocidental e um pouco me- 

nos esteril e mais facil de ser atravessado que o Saara 

central, file foi transposto nao so por bandos qne exer- 

ciam a rapina, mas tambem por pacificos comerclantes. 

Por efemera que tenha sido a conquista de Tombtictu 

pelos marroquinos (1672-1795), e ela um indicio dessa 

penetracao vinda do nort'e. fisse movimento tambem 

teve sentido inverso, pois foi do Saard que sairam os 

almoravidas, .esses berberes velados vindos das margens 
do Senegal. E a principal mercadoria do comercio 

transaariano foi o escravo, que circulava ainda no fim 

do seculo pelas vias que partiam do Sudao e chega- 

vam a Mogador e dai seguiam para Marraqueche e Fez 

(59). 

A costa mediterranea, que esta em face da Espa- 

nha, nao desempenhou ate os nossos dias grande papel 

na vida politica e economica de Marrocos, pelo menos 

na parte da costa compreendida entre o Muluia e o Es- 

treito de Gibraltar. Essa praia abrupta e inospita ser- 

viu de abrigo aos ultimos piratas barbarescos (60). Mas 

com o estreito abre-se a comunica^ao entre o Atl^ntico 

e o M'editerraneo e o valor dessa passagem ja tao grande 
na Antiguidade, foi modernamente ainda aumentado, 

quando o Mediterraneo deixou de ser um mar fechado, 

pela abertura do canal de Suez. 

Quanto a costa atlantica, marginada por belas pla- 

nicies agricolas, apesar do seu carater monotono e da 

ausencia quase completa de abrigos naturais, esta indi- 

cada para desempenhar no futuro um grande papel. O 

Atlantic© e para o mundo moderno o que foi o Mediter- 

raneo para a Antiguidade: o trago de uniao das regioes 

mais civilizadas. Dai o valor mundxad de Marrocos, pels 

esta na encruzilhada das rotas maritimas para o nossj 

continente, principalmente para a America do Sul (61). 

Para finalizarmos este capltulo devemos levar em 

consideragao o fator clima. Em Marrocos o clima e 

(59). 

(60). 
(61). 
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mediterraneo (62) na costa, com um matiz atlantico na 

parte oeste. Mas essa influencia do Mediterraneo vai 

diminuindo pouco a pouco, do norte para o sul, como 

na Arg&ia e na Tunisia. As chuvas, que sao o elemento 

essencial, vao diminuindo k medida que nos aproxima- 

mos do Saara. Como se ve, k diferenciagao em latitude 

se justapoe uma diferenciacao em longitude. So bem 

que o aumento progressive da altitude compense o afas- 

tamento da costa, k oposigao entre a regiao marroquina 

do norte e a do sul se acrescenta o contraste da regiao 

marroquina ocidental com a oriental (63). 

O clima serve tambem para demonstrar a semelhan- 

ga ibero-berbere, pois certas partes da Iberia, mercS das 

condi^oes fisicas do solo e da temperatura, pertencem 

mais a Africa que a Europa. Sabemos tambem que o 

clima chamado portugues por Martonne (64), e bem se- 

melhante ao clima da regiao atlantica de Marrocos, o que 
nos leva a considerar que as duas regioes formam um 

bloco climatico homogeneo. Ai a Europa prolonga- 

se at6 a Africa (65). Isso 6 bem interessante, porque 

sabemos que o clima e na Africa o elemento preponde- 

rante. De fato, os quadros e as grandes divisoes hist6- 

ricas, no tempo e no espago, sao delimitados pelas zonas 

climdticas e vegetais. O clima determina ate os meios 

de vida das populagoes africanas, pois basta vermos a 

etema luta do sedentArio contra o invasor ndmade — 

que e o fato constante da Historia da Africa — para 

nos convencermos disso (66). 

(62). — Ibidem, I, 116; IDEM, Le Maroc, 39. 

(63). — BERNARD, A.S.O, I, 116. 
(64). — MARTONNE, op. cit, I, 268-269. 

(65). — PAXECO, Portaged ndo e ibtrico, 339. 

(66). — HARDY, op. cit., p. XIII; WEULERSER, VAtrique 
noire, 16-17. 
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CAPITULO II 

RELACCES PRfi-HIST6RIGAS 

A) - — A FAUNA F6SSIL DA AFRICA DO NORTE. 

A Paleontologia presta inumeros s'ervicos a Pre-his- 

toria. J^essas condicoes, achamos necessario dizer algu- 

ma causa sobre a fauna africana que serviu para cara- 

terizar os periodos pre-historicos norte-africanos que va- 

mos estudar. 

Pela sua posi^ao vizinha do Tropico de Cancer, a 

Africa do Norte escapou quase totalmente a invasao dos 

glaciares. As grandeisi pertprbacoes atmosfericas e hi- 

drograficas, oriundas do degelo na Europa, fizeram com 

que houvesse na parte setentrional do continente afri- 

cano chuvas diluvianas e, naturalmente, inundagoes 

imensas. A fesses fenomenos sucedeu um periodo de 

sdca que perdura ainda at6 nossos dias. 

Na epoca terciaria, o Saara era uma imensa savana 

de mimoseas, povoada de carnivoros e herbivoros que 

vlvlam num clima umido e quente. Ap6s o periodo di- 

luviano, a umidade desapareceu, as chuvas fizeram-se 

raras, o solo tornou-se seco e, seculos ap6s s^culos, a sa- 

vana foi se transformando em estepe. Depois, de estepe 

em deserto arenoso {erg) ou rochoso (hammada). Inicia- 

da no fim do pleistocene — no momento em que a ci- 

vilizagao do paleolitico recente desabrocha — essa evo- 

lugao continua ainda hoje, e da a essa regiao o seu 

aspecto historico: um deserto semeado de oasis (1). 

A fauna da regiao era composta de bovideos {buba- 

lus antiqaus); de equidios selvagens, camelos, dromeda- 

rios, girafas, cervos, antilopes, elefantes {elephas atlan- 

ticus e elephas a/ncanu^), rinocerontes {rhinoceros maa- 

(!).__ MORET, Histoire de VOrient, I, 7; BERTHELOT, L'A~ 

frique saharienne et soudanaise, 110-111; BOULE, Les 
hommes fossiles, 381. 
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ritanicus), hipopotamos (hippopotamos sir ens is), leoes 

(felix spelaea), •etc. (2). Essa fauna emigrou para os 

vales e oasis umidos ou para as florestas do sul.. O Ho- 

mem a seguiu, como a tinha seguido outrora atraves do 

Estreito de Gibraltar e mais al6m, por ocasiao da inva- 

sao dos glaciares ate o sul da Europa, porque fez dela 

seu alimento. Sabemos, por outro lado, que os mami- 

feros selvagens, como o leao e o elefante, nao vivem 

mais ao norte do Saara,. Em todo o caso, a sua desapa- 

ri^ao foi recente, porque ai pululavam ainda ha 2000 

anos. Mas a falta d'agua nao e o unico fator do desa- 

parecimento d§sses animsiis, pois o Homem tamb6m os 

destruiu pelo prazer da caga e para o circo. Na 6poca 

historica essa fauna ja era uma fauna residual, em vias 

de extingao. O secamento do Saara desde a epoca qua- 

terndria havia isolado §sses animals da massa dos sens 

congeneres, feras e paquidermes da Africa equatorial. 

O elefante do norte do Atlas era menor que o asiatico, 

mas sabemos que o seu antepassado foi maior que seu 

irmao da Asia. Essa degenerescencia pode ser verifica- 

da ainda hoje entre os saurios e os peixes sobreviventes 

da fauna tropical, isolada ao norte do grande deser- 

to (3). 

B). — A PR^HIST6RIA DA AFRICA DO NORTE. 

A Pre-historia da Africa, — como a da Asia, da Ame- 

rica e da Oceania — nao e bem conhecida: estd em for- 

magao, e ridiculo seria emitirmos sdbre ela teorias de 

absoluta certeza. Mas, encontrando-se em muitos lu- 

gares os mesmos instrumentos Uticos que na Europa, 

— onde o estudo da Pre-historia esta tao adiantado — 

pensamos nao exagerar, usando a classificacao aceita 

por Een6 Gerin (4), levando em conta, 6 claro, os f&cies 

locais. Assim, elaboramos o segulnte quadro: 

(2). — OBERMA1ER, El l{ombre fosil, 98-99. 

(3). — BERTHELOT, op. cit., 45-46; GAUTIER, Le Sahara, 
59-70; Le Mois, agosto de 1933, pp. 301-308. 

(4). — GERIN, Les hommes avant Vhistoire, 13. 
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Referindo-se nossa tese as r'elacdes existentes entre 

Marrocos e as regioes circimvizinhas, e obvio que nao 

trataremos da Pre-histdria em geral, mas sim de tudo 

o que possa ter interesse direto com o assunto por nos 

escolhido. Mas, apesar disso, nao podemos nos limitar 

exclusivam'ente a Pre-historia de Marrocos, porque 

ela esta Jntimamente entrela^ada com a das outras re- 

gioes da Berberia. A Africa do Norte constitui uma 

vasta unidade arqueologica e pre-historica, um bloco ho- 

mogeneo, do qual Marrocos nao pode ser destacado senao 

artificialmente, pois, nem a Geografia, jiem a Demogra- 

fia, nem a Historia justificam essa separagao. Sabe- 

mos por outro lado que a civilizagao capsense, celebre 

pelas estates pre-historicas da Tunisia e Argelia, exer- 

ceu, por uma lenta infiltragao, grande influencia em 

Marrocos, no Egito, Iberia, Saara e, reciprocamente, foi 
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influenciada por essas regioes, como veremos mais 

adiante (5). 

Mas quais foram as relagoes da Berberia com a En- 

ropa, a Asia e a Africa central ou meridional nos tem- 

pos pre-historicos ? No estado atual dos nossos conheci- 

mentos seria impossivel fazer afirmagoes categdricas. 

Em todo o caso ja conhecemos alguma cousa. o que 

vamos ver a seguir. 

C). — O PALEOLITICO ANTIGO OU INFERIOR. 

No paleolitico antigo, toda a bacia do Me d it err an eo 

possuia a mesma cultura (6) e a Africa do Norte dela 

participava. A prova disso estA nas vitrinas dos mu- 

seus, como muito bem disse Gautier (7), cheias de 

grosseiros machados manuais (coups de poings). fcsse 
fato nos da a certeza de que o Homem pre-historico da 

Africa do Norte foi contemporaneo da grande perturba- 

gao climatica da epoca da glaciacao, como ja dissemos. 

Grandes rios abriram entao enormes vales na superficie 

do Saard, do Saard quaterndrio que era habitdvel, como 

o provam as inuraeras estacoes pre-historicas em pleno 

deserto atual. Nao e so. Mendes Gorrea (8) ere que ja 

no paleolitico inferior a Berberia mantinha relacoes et- 

nicas e culturais com a Ibdria ou, pelo menos, com Por- 

tugal. Vejamos agora esses fatos mais pormenoriza- 

damente. 

1. — O chelense e o acheulense (Chelles, Sena e 

Marne; Saint-Acheul, Somme. Amiens). 

Na Europa, as jazidas chelenses e acheuienses si- 

tuam-se na Franga, nos vales do Somme, do Sena e do 

Marne; na Inglaterra, nas margens do Tamisa, em Gray's 

(5).   PRADENNE, La Prthisfoire, 151; PITTARD, Les ra- 
ces et Vhistoire, 114; GOURY, Origine et Evolution de 
Vhomme, 95; CHAVREBIfiRE,//tsfo)tre da il/aroc, 19. 

(6). — JULIEN, Histoire de VAfriqae da Nord, 41; BOULE, 

op. cit, 384 e 388. 
(7). _ GAUTIER, Le passi de VAfriqae da Nord, 31. 

(«). — MENDES CORREA, in "Histdria de Portaged", Portu- 
caiense Editora, I, 105. 
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Thurroch (9); e na Espanha, em Torralba, onde, segun- 

do D. Antonio Ballesteros y Beretta (10), havia outrora 

um lago d'agua salitrosa que atraia abundantissima 

ca^a, composta de animais vindos da Africa, — de acor- 

do com dados fomecidos pela Paleontologia. Por outro 

lado, sabemos tambem que falta na Europa central o 

verdadeiro chelense e, em vista disso, scmos obrigados 

a procurar alhures a sua origem (11). Ora, e preci- 

samente na regiao do Vaal que se descobriram especi- 

mes chelenses em terrenos mais antigos. Poderiamos, 

pois, sustentar a hipotese de que a civilizacao chelense 

originou-se na Africa meridional, espalhando-se poste- 

riormente pela Europa 'e Asia. Mas, uma expedicao que 

estudou de 1928 a 1930 as esta^oes do Estado Livre do 

Orange, — sem duvida uma das mais ricas regioesJ do 

mundo em vestigios pre-hisloricos — concluiu que o cen- 

tre da propaga^ao do chelense nao deve ser procurado 

na Africa austral, mas sim nos limites meridionais do 

Saara (12). O certo e que na Africa essa industria litica 

e encontrada com grande abundancia. 6 Homem do 

chelense teria, pois, chegado a Europa, provavelmente 

pelas pontes terrestres que ligavam entao os dois con- 

tinentes, ao mesmo tempo que a fauna dos elefantes, 

rinocerontes e hipopotamos (13). 

Quanto a Africa em geral, o problema e simples, 

como acabamos de ver. Mas o caso da Africa do Norte 6 

um pouco diferente. Na Tunisia, perto de Gafsa foram 

encontrados instrumentos chelenses, acheulenses e mus- 

tierenses, isolados ou misturados. Jacques de Morgan e 

Pallary concluiram, pela disposicao das camadas do ter- 

reno, que essas tres industrias estao indissoluvelmente 

ligadas entre si e que formam a primeira grande fase da 

era paleolitica da Berberia. Concluiram tambem que, a 

(9). — GOURY, O. E. H., 79. 

(10). — BALLESTEROS, Historia de Espatia, 1, 14. 

(11). — OBERMAIER, op. cit, 227-228. 

(12). — JULIEN, op. cit., 26. 

(13). — SIRET, Notes paleolithiques marocaines, in "Anthro*- 
pologie", 1925, I; CAPITAN, L'Homme quartenaire au- 
cien dans, le centre de VAfriqae, in "Revue Anthropo- 
pologique**, 1911, p. 219. Apud GOURY, 81-82, 
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despeito das analogias de tecnica, nao se pode estabe- 

lecer um sincronismo rigoroso •entre o paleolitico infe- 

rior do Magrebe e o da Europa, concordando, entretanto, 

que e possivel mostrar a existencia de relagoes entre os 

dois e que a mesma cronologia pode, com reservas, ser 

aplicada a ambos. A razao dessa anomalia parece-nos 

estar na lentidao com que a cultura pre-historica se ex- 

pandia, mormente em se tratando duma regiao monta- 

nhosa em que as comunicagoes, mesmo modernamente, 

nao sao faceis (14). 

D). — O PALEOLfTICO M^lDIO. 

1). — O mustierense (Momtiery Dordogne), 

Tem-se encontrado em algumas estacoes pre-histo- 

ricas de superficie (em Fedj-el-Botnct, perto de Cons- 

tantina; na gruta de Ali-Bachd, perto de Bujia, etc.) uma 

inddstria de pedras lascadas com pontas *e raspadores 

do tipo mustierense classico (15). O mustierense fran- 

cos parece ter vindo tambem da Africa, atraves da Es- 

panha, pois encontramos ai, ao lado da fauna dos ulti- 

mos animais de clima quente, que procuravam refugio 

em virtude da marcha das geleiras para o sul da Eu- 

ropa, tragos evidentes de influencia africana (16). 

2. — O aterense {Bir-el-Ater. Regiao dos nemen- 

cha, Sndeste do departamento de Constan- 

Una), 

No uadi Djebana, perto de Bir-el-Ater e no aduar 

Ducane, ao sul de Tebessa, Reygasse (17) descobriu es- 

(14).   JULIEN, op. cit., 34. 

(15). — PRADENNE, op, cit, 152. 

(16). — GOUKY, O.E.H,, 95; REYGASSE, Etudes de paleolithi- 
que maghrebine, in "Anthropologie", 1916, p. 351. 
Apud GOURY, 0. E, H., 124. 

(17). •— Grande estudioso e pesquisador. Divide com Pallary, 
Doumergue e Debruge as honras de ter renovado iil- 
timamente — gramas as suas celebres escavapoes — 
t6da a Pre-hist6ria da Africa do Norte. Entre suas 
obras destacamos as seguintes: Etudes de palethnolo- 
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ta^oes pre-historicas com todas as variedades do instru- 

mental mustierense: raspadores, laminas 'espessas reto- 

cadas, discos, etc., mas com pontas de lancas retocadas, 

que foram evidentemente encabadas (18). 0 que cha- 

ma, porem, Verdadeiramente a aten^ao nessas esta^oes 

pre-historicas e o carater evoluido da industria restante, 

em que se notam verdadeiros tipos precursores do au- 

rignacense europeu, como raspadores em forma de qui- 

Iha de navio, buris poiiedricos, utensilios retocados, 

etc. (19). 

O aterense foi assinalado em todo o norte da Afri- 

ca, na Italia e na Peninsula Iberica. Embora nao te- 

nha aparecido a ponta tipica do aterense, encontrou-se 

em algumas jazidas nos arredores de Madri, no,1 Man- 

zanares, uma industria semelhante, com grandes in- 

fluencias africanas e que, por isso, recebeu o nome de 

mustierense ibero-mauritdnico, dado por Perez de Bar- 

radas e Obermaier (20). O aterense tambem expan- 

diu-se para leste, pois e encontrado no Egito e ai apa- 

rece como mustierense final (21). 

gie maghrebine, in "LfAnthropologie", 1916, pp. 351- 
369; Etudes de palethnologie maghrebine {Nouvelle 
serie), in <(Recueil des notices et memoires de la So- 
ciete archeologique du departement de Constantine'** 
1921. pp. 513-57(>; Etudes de palethnologie maghre* 
bine (2.a serie), in"Recueil des notices et memoires de 
la Societe archeologique du departement de Constan- 
tine", 1922, pp. 159-204; Note au sujet de deux civi- 
lisations prehistoriques africaines, in "Association fran- 
gaise pour Vavancement des Sciences", 1921, p. 467; 
Observations sur les techniques paleolifhiques du Nord 
Africain, Constantina, 1920; Observations sur les ron- 
delles perforees en oeuf d'autruche, in ''Revue de la 
Societe prehistorique de France", 1920, p. 222; em 
colabora^ao com LATAP1E, Note sur les escargotieres 
de Tebessa, in "Bulletin de la SocitU prehistorique 
frangaise", 1912, p. 166. 

(18). — JULIEN, op. cit., 37. 

(19). — OBERMAIER, op. cit., 100-101. 

(20). — Ibidem, 100-101 e 226-227; JULIEN, op. cit, 38; GOU- 
RY, O. E. H., 124-125; CARDOZO, Citdnia de Britei- 
ros, 19. 

(21). — PRADENNE, op. cit., 141 e 152'. 
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3. — O esbaiqueme (Sir S'baikia, no Djebel Dre- 

min, Argelia). 

Reygasse descobriu tambem no sul do departamen- 

to de Constantina, em Bir S'baikia, uma estagao pre- 

historica cont'endo silices bifaces de tipos variados, do 

acheulense mais usual ate as pontas elegantes em for- 

ma de folhas pequenas e delgadas, semelhantes as fo- 

Ihas bifaces do solutrense e de certos facies neoliticos 

(22). Essa indiistria, evidentemente mustierense pelo 

tipo, expandiu-se por toda a Africa do Norte, pelo Egi- 

to, Somalia e principalmente pelo vale do Manzanares, 

perto de Madri, onde Perez de Barradas e Wernet r'e- 

conheceram infiltra^oes esbaiquenses numa camada 

mustierense, mormente nas estacoes de Las Delicias, El 

Sotillo, La Parra, Huerto de Don Andres (23). Tam- 

bem este facies toma as vezes o nome de mustierense 

ibero-mauritaiiico como o aterense. 

Quanto ao Hofnem, mustierense, — o Homem de 

Neanderthal — sabemos que 'existiu em certas partes da 

Europa, onde encontramos seus restos ^em inumeros lo- 

cais, como em Banolas e Forbes-Quarry (24). Marce- 

lin Boule afirma que elc desapareceu da Europa em vir- 

tude do ultimo p'eriodo de rlaciacao. Essa raca foi extre- 

mamente difuudida, pois dela encontramos vestigios, 

nao somente na Europa, como tambem na Anatolia, na 

Siria e em toda a Africa (25). Certos autores afirmam 

ate que o homem de Neanderthal sobrevive evoluido na 

Africa meridional (os bosquimanos). 

E). — O PALEOLITICO RECENTE OU SUPERIOR. 

1 — Q capsense (Gafsa, a Capsa romana). 

Como mostramos, o paleolitico inferior se esten- 

deu, grosso-modo, por todo o globo, porem o mesmo nao 

(22). — Ibidem, 153. 

(23). ~ JULIEN, op.cit., 36-37; CARDOZO, op. ext., 19. 

(24). — MENDES CORRSA, Raga e nacionalidade, 40. 

(25). — JULIEN, op. ext., 28. 
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aconteceu ao paleolitico superior que parece ter sido 

uma civiliza^ao mediterraneo-europeia. 0 comeco des- 

sa nova civiliza^ao teria sido o resultado da invasao dos 
povos aurignacenses que sobrepujaram na Europa a 

raca de Neanderthal. Alguns escritoi-es colocam o 

centro de forma^ao desses aurignacenses na regiao me- 

diterranea. uma hipotese bem sugestiva, mas ainda 

nao provada. Parece que o aurignacense teve dois fo- 

cos: a Europa oriental e ocidental, — inclusive parte 

da Iberia — e o norte da Africa, com a chamada civi- 

liza^ao capsense (^). 

Numa regiao correspondente a antiga Getiilia, ao 

sul do departamento de Gonstaiitina, desde as altas 

planicies de Setife ate os Montes Gafsa, encontram-se 

pequenas colinas de 3 a 4 metros de altura por 150 mais 

ou menos de comprimento, compostas, na sua maioria, 

de cinzas e detritos de conchas de caracois {helix aspe- 

ra, helix melanosioma, helix constantina, helix albea 

candidissima), de onde provem o termo frances escargo- 

tiere (27), tao conhecido em Pre-historia, com a mesma 

significagao do vocabulo portugues concheiro e do nos- 

so sambaqm. Essas colinas contem uma industria Jiti- 

ca que recebeu primeiramente o nome dte getidense 

(Pallary), — que passou mais tarde a designar um f&- 

cies — e depois o de capsense (Morgan), derivado da 

esta^ao pre-historica de El-Mekta, perto de Gafsa (a Cap- 

sa romana). Essa industria capsense e toda constitui- 

da de laminas. Tres tipos de instrumentos sao domi- 

nantes: pontas, buris e raspadores (28). 

(26), — BALLESTEROS, H. E., I, 33; BOULE, op. cit., 384. 

(27). — DEBRUGE, Les escargotibres de la region de Tibessa, 
in "Congr&s prehistoriqae de France", 1911, 190; REY- 
GASSE e LATAPIE, Note sur les escargotiires de T& 
bessa, 1912, p. 166; DEBRUGE e MERGIER, L'escar* 
gotiere de iiiechta-el-Arbi, pres de Chateaudun-du 
Rhumel, in "Congres de VAssociation frangaise pour 
Vauancement des Sciences", 1913, p. 417. Apud GOU- 
RY, Vhomme des cites lacustres, I, 134-135; PRIA- 
DENNE, op. cit., 154; GOURY, 0. E. H., 369-370; 
BOULE, op. cit., 318, 386 e 399. 

(28). — PRADENNE, op. cit., 155; MENDES CORHfiA, Homo, 
50; MYRES, in C. A. H., I, 36. 



— 40 ~ 

O periodo capsense africano cronologicamente cor- 

responde a diversos periodos da pre-historia europeia, 

pois sofreu uma lenta "evolu^ao desde o fim do mustie- 

rense, onde se perdem suas origens, ate o neolitico. A 

Africa nao sofreu mudangas bruscas de temperatura, 

nem invasoes de gelo, como as que modificarara os di- 

versos periodos europeus. Isso justifica a manuten^ao 

da cultura capsense por muito tempo. 

O capsense (29) diyide-se em: 

1) capsense inferior, que corresponde ao aurigna- 

cense europeu; 

2) capsense superior, que e posterior ao aurigna- 

cense e apresenta uma diregao independente, 

porem paralela e sincronica com o solutreo-ma- 

dalenense europeu. fiste facies tem duas sub-di- 

visoes: o ibero-maurusense (30) d'e Marrocos e 

o getulense da Argelia e Tunisia; 

3) capsense final, que corresponde ao periodo tar- 

denoisense, portanto ao mesolitico europeu 

(31). 

Como o capsense e o periodo pre-historico mais im- 

portante da Africa do Norte, vamos estuda-lo primeira- 

mente na Africa, depois na sua expansao e, finalmente, 

para compl'etar nossas afirmagoes, nas suas rela^oes com 

os outros periodos da Pre-historia geral que se sucediam, 

enquanto que na Berberia ele evoluia lentamente. 

O capsense inferior tem grande s'emelhanca com o 

aurignacense tipico do continente europeu. E' um fa- 

des constituido pela uniao das industrias do aurigna- 

cense inferior e superior. As jazidas tipicas estao si- 

tuadas en Ain-Kermaf, Ain-Sendes, Bir Zarif el Uaar, 

El Lubvia, Fedj el Tirie, fete facies evoluiu lentamente 

para o capsense superior com uma tendencia evidente 

para os utensilios liticos de formas geometricas, muitas 
vezes de pequ'eno tamanho (microlitos) (32). 

No capsense superior vamos encontrar a mesma in- 
dustria anterior, mas com pontas-miniaturas, folhas de 

(29). — OBERMAIEB, op. cit., 126. 

(30). — JULIEN, op. cit,, 34; BOULE, op. cit., 386. 

(31). — OBERMAIER, op. cit., 229-230. 

(32). — Ibidem, 126-129. 
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contorno semi-circular, pequenos triangulos ou trape- 

zios. Encontramos tambem instruroentos de osso, ro- 

delas de casca de ovo de avestruz, as vez,es com simples 

;v;: : Aii, 

■ 

CAPSEMSE IMFERIOR- 
(* AURIOtlACEnSE IflFERIOR 

E SUPERIOR.) 

AURinACCHSE HBOIO. 

Fig. 1. _ ITINERARIOS DA EXPANSAO DO CAPSENSE INFE- 
RIOR E DO AURIGNACENSE (Apud OBERMAIER, 
op. cit., 228). 

enfeites lineares existentes tambem na Iberia, como 

veremos mais adiante. As estacoes tipicas deste fades 

sao: Bir N'sa e Bir Khanfm (33). 

2~ — A expansdo do capsense. 

a) O capsense na Iberia, 

Infelizmente as escavacoes pre-historicas nao sao 

tao abundantes na Iberia como em Franca. Mas pe- 

(33). — Ibidem. 
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lo que i& foi feito, mormente ppr L. Siret, nas provm- 

cias de Malaga e Granada, podemos afirmar que essas 

duas regioes possuem jazidas mostrando grandes ana- 

logias com o capsense africano e que a Espanha foi 

durante o periodo aurignacense um local de transito 

entre a Africa e a Franca (vide fig. 1). Divergindo, o 

aurignacense medio e de origem setentrional e avan- 

pou ate a regiao cantabrica, onde esta bem representa- 

do nas grutas del Castillo, Morin, Homos de la Pefia,, 

etc. (34). 

Entre as jazidas capsenses da Espanha, segundo 

Obermaier (35), citamos as seguintes: 

Provincia de Malaga: Hoyo de la Mina. 

Proviricia de Granada: Loma del Rnbfo, Llano de 

la Venta de las Navas; Haza de. la Cabana. Regiao de 

Pinar: Faente de la Zarza; Llano de la estacion de 

Hneiago. 

Provincia de Almeria: Ai-redores de Velez Blan- 

co: Cueva de Ambrosio; Cueva Chiqaita de Los Trein- 

ia; Abrigo de la Fnente de los Mollnos. Arredores de 

Guevas de Veras: Cueva del Serron; Cuevas de Zdja- 

ra; Cueva Humosa. 

Provincia de Murcia: Regiao de Mazarron-Lorca: 

Cueva del Palomarico; Cueva de la Vermeja; Cueva de 

las Palo mas; Cueva de la Tazona; Cueva Ahumada1; 

Cueva de los Toyos (on Tollos); Cueva delf Tesoro. 

Provincia de Albacete: Montealegre. 

Provincia de Valencia: Cueva del Parpallo: Cue- 

va de las Maravillas; Abrigo de la Truche (ou Turche), 

perto de Bunol. 

Provincia de Teruel: Cocinilla del Obispo, perto 

de Albarracin; Maiarrana, perto de Mazaleon. 

Provincia de Lerida: Cogul. 

Etc., etc. 

Quanto as jazidas capsenses de Portugal, deixamos 

o assunto para ser examinado quando tratarmos dos 

(34). __ ibidem, 228-22,9; MENDES GOHR^A, in "Historia de 

PortugaV*, Portucalense Editora, 1, 99; GARDOZO, op. 
ext., 19; MYRES, in C. A. H.t T, 36 e 53; LEEDS, in 
C. A. H., II, 585-586. 

(35). — OBERMAIER, op. cit, 215-221. 
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concheiros de Muge, que e um facies tardenoisense, mas 

com evidente influencia do caps'ense final (35-a). 

b) O capsense na Gdlia. 

Os invasores capsenses, de orig'em meridional, le- 

varam para a Galia alguns especimes braquicefalos dos 

tipos representados no mesolitico de Muge (36), que 

veremos mais adiante. Podemos afirmar pelo menos 

que o aurignacense inferior da Franca veio da Africa 

passando pela Espanha e, sem diivida tambem, pela 

Italia (37), por meios rusticos de navega^ao, pois entao 

a Africa ja estava separada da Europa pelo MediterrA- 

neo atual (38). 

c) O capsense no Egito, 

0 capsense atingiu o Egito lentamente e a prova 

dessa infiltracdo esta em enconlrarmos o capsense no 

oasis de Amon (Siua ou Siva), fisse oasis e uma das 

portas da regiao nilotica por onde, continuameote, 'ele- 

mentos berberes penetraram no Delta (39). 

Segundo G. Seligman, o capsense inferior aparece 

nas vizinhangas de Tebas, na jazida de Nog-Hammadi, 

p'erto da aldeia de Hen; o capsense final tambem e en- 

contrado nas jazidas de Heluan (microlitos), perto do 

Cairo. Essas jazidas assemelham-se de maneira extra- 

ordinaria com as numerosas estagoes pre-historicas que 

E. Vignard descobriu desdfe 1928, perto de Sebil, a 3 

quilometros de Kom-Onrbo e 840 ao sul do Cairo. Vig- 

nard chamou esse facies de sebilense, afirmando que 

o sebilense I corresponde ao capsense inferior e que o 

sebilense 11 eo capsense superior. Essas estacoes es- 

tao em concheiros perto do rio ^ ai foram encontrados 

(35-a). — Cf. infra, pp. 51-53. 

(36). — MENDES CORREA, in "Historia de Portuffal", Portu- 
calense Editora, I, 140. 

(37). — GOURY, 0. E. H., 196. 

(38). — JULIEN, op. cit, 41; MYRES, in C. A. ff., I, 36 e 53. 

(39). — MORET, op. cit, I, 159. 
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numerosos utensilios de silice triangulares, semi-luna- 

res e trapezoidais. O sebilense III corr'esponde ao cap- 

sfense final e esta a 3 ou 4 metros acima do leito atual 

do Nilo. Uma das coisas mais interessantes dessas ja- 

zidas e o apar'ecimento de moinhos de mao, feitos de 

pedra, ou trituradores, o que vem provar o consumo de 

alguma graminea silvestre. Fato curioso, pois nao es- 

tamos ainda no neolitico, periodo classico do apareci- 

mento da agricultura (40). 

3. — O aurignacense (Aurignac, Haute-Garonne). 

Gomo vimos, o capsense penetrou na Galia atraves 

da Espanha e da Italia. For outro lado sabemos tam- 
bem que, enquanto reinava o capsense na Africa, na 

Europa outros periodos se sucediam. Mas essa pene- 

tragao nao obstou que no aurignacense medio houvesse 

uma infiltracao setentrional na Espanha, localizada na 

regiao cantabrica, enquanto a Iberia central e meri- 

dional permanecia sob o capsense (41) (vide fig. 1). 

Os estudiosos da Pre-historia francesa cbegaram a 

conclusao de que o aurignacense medio, sob o ponto de 

vista da 'evolu^ao dos utensilios de silice, nao conduz 

logicamente ao aurignacense superior. S'eria pois ve- 

rossimel que uma nova influencia africana se tenha 

feito sentir e modificado a evolucao do aurignacense 

medio (42). 

Na origem do aurignacense convem, pois, distin- 

guir duas correntes: uma vinda do sul, conservando 

como traco dominante a industria litica (estatuetas de 

pedra: raca de Grimaldi); e outra vinda de leste, que 

da prefere.ncia a materia prima oriunda da caca (esta- 

tuetas de osso e de marfim: raca de Cro-Magnon). Esta 

ultima corrente parece ter sido absorvida pela primeira, 

que foi continuamente alimentada pela reserva afri- 

cana (43). Como e sabido, neste periodo temos duas 

racas diferentes na Pre-historia europeia: a de Grimaldi 

e a de Cro-Magnon. 

(40). — OBERMAIER, op. cit., 128-12*?. 

(41). — GOURY, 0. E. H.y 194; JULIEN, op. cit., 41. 

(42). — BOULE, op. cit., 276 e 386. 
(43). _ GOURY, O. E. H., 197; JULIEN, op. cit^ 28. 
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Desde o fim do mustierense, sem diiyida, apareceu 

na Europa ocidental e mediterraaea uma nova raca, 

de tipo negroide, a raca de Grimaldi ou de Menton, cuja 

area de dispersao e consideravel. Os especimes desco- 

bertos na comuna italiana de Grimaldi, perto de Men- 
ton, lembram os hotentotes e bosquimanos, pois as 

estatuetas de calcareo ai encontradas, assemelham-se 

muitissimo as chamadas venus hotentotes (mulhenes 

com evidentes sinais de esteatopigia) e sao executadas 
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Fig. 2. — ITINERARIOS DA EXPANSaO DO CAPSENSE SU- 
PERIOR (Apud OBERMAIER, op. cit, 231). 

com uma pericia surpreendente (44). Essa raga e evi- 

dentemente africana, pois alem dos caracteres antro- 

pologicos, as semelhangas, as vezes integrals, entre as 

(44). ^ JULIEN, op. cit, 28; FREYRE (GILBERTO), Casa 
Grande & Senzala, 140-141; BOULE, op. cit, 282 e 
311-312. 
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ra^as do paleolitico superior africano e a de Grimaldi 

fortificam a hipdtese de que a cultura capsense tenha 

trazido para a Europa esses negroides. Nao e so. O 

capsense propagou por todo o continente africano [Su- 

dao, Ghade, Transvaal, etc. (45)] uma industria de co- 

lares de rodelas de osso ou de conchas perfuradas, an6- 

logas as que acompanhavam os esqueletos de Grimaldi 

(46). 

Quanto a raga de Cro-Magnon, Marcelin Boule pru- 

dentemente conclui que no paleolitico superior, ho- 

mens de raga branca, mais ou menos aparentados com 

^sse tipo, viviam na Africa do Norte, e que talvez o 

continente africano tivesse sido o seu ber^o (47). Sergi 

explica a presenga do homem euro-africano nas Can^- 

rias, dizendo ser o Cro-Magnon oriundo da Africa (48). 

Mas, apesar dessas opinioes valiosas, a maioria dos his- 

toriadores opina pela sua origem europeia. 

4. — O solutrense {Solutre, Saone et Loire), 

Esta civiiizacao e estranha a Iberia central e me- 

ridional, Italia e outras regioes mediterraneas que esta- 

vam ocupadas, como ja dissemos, pelo capsense supe- 

rior (49). E' interessante notar o contraste da cultura 

solutreo-madalenense da regiao cantabrica com o pa- 

leolitico de Portugal e do sul da Espanha (vide fig. 2). 

Como bem diz Mendes Correa, "a paredes meias exis- 

tiam duas civilizagdes separadas por um uerdadeiro 

abismo" (50). 

(45). — GOODWIN, Bcssemblance de Vclge de la pierre recen- 
te de VAfrique dn Sud et du capsien, in "L*Antropolo~ 
gie'*, 1927, p. 169. Apud GOUHY, O. E, H., 194. 

(46). — GOURY. 0, E, H., 194; MENDES CORRfiA, Homo, 

142-143. 

(47). — BOULE, op. dt, 293, 318 e 399; JULIEN, op. cit, 49; 
MENDES CORREA, Homo, 145. 

(48). — BALLESTEROS, H. E.t I, 27-28. 

(49). OBERMAIER, op. cit, 131; GOURY, H. C, L„ I, 

134-135. 

(50). _ MENDES CORRfiA, in "Historia de Portugal", Por- 
tucalense Editors, I, 105. 
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5. — O madalenense (la Madeleine, Dordogne), 

Gontrastando com a dispersao do solutrense, que 

se encontra no Ocidenl'e e no Oriente, a civilizacao ma- 

dalenense parece s'er oriunda do aparecimento de novos 

povos, como o afirma o abade H. Breuil. Essa civiliza- 

gao, que provavelmente nao e africana, penetrou na re- 

giao cantabrica, como o demonstra a arte rupestre de 

Altamira. Essa nova civilizacao traz consign uma nova 

ra^a — a de Chancelade — que parece ter vindo da 

Asia, mas que em todo o caso, nao atingiu a Africa (51), 

apesar da opiniao em contrario de Sergi (52), que nao 

nos convence, pois segundo esse autor, ela seria uma 

raga euro-africana procedente do Homas africus (53), 

quando e sabido que essa raca apresenta caracteres niti- 

damente mongoloides (54). 

F). — O MESOUTICO. 

1. — O azflense (Mas dfAzily Ariege). 

Com o azilense coraeca o periodo pre-historico cba- 

mado mesolitico. Os madalenenses desaparecem em 

parte, pois muilos deles seguem para o norte nas pega- 

das das renas que emigravam em virlude do recuo dos 

gelos e do conseqiiente desaparecimento do liquen, que e 

seu alimento predileto. Os remanescentes se mesclaram 

com os novos imigrantes vindos da Africa (55). fistes 

sao capsenses, ou antigos capsenses, que vao atingir, 

atravesi da Espanha e da Franca, os paises setentrionais 

(56). Sob o ponto de vista industrial esta provado que 

o azilense veio dum local em que dominava o capsense 

(por uma evolucao do aurignacense numa regiao em 

(51). _ OBERMAIER, op. cit, 131-132; JULIEN, op. cit, 3D. 

(52). — SERGI, Enropa. L'origine dei popoli europei e le loro 
relazioni coi popoli d*Africa e d'Oceania. Tunm. 1908. 
Apud BALLESTEROS, H, E., I, 25. 

(53). — BALLESTEROS, H. E., I, 25. 
(54). — MORET, op. cit., I, 24. 

(55). — JULIEN, op. cit., 30. 

(56). — GOURY, 0. E. H., 273. 
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que o solutrense e o madalenense nao penetraram), e 

tanto e assim, que houve nesse faci'es inn desenvolyi- 

mento exlraordinario de microlitos geometricos (57). 

Em torno do Mediterraneo observa-se uma difu- 

sao notavel da industria azilense. A industria da esta- 

cao pre-historica de Sidi-Mansul (Tunisia) assemelha- 

se a de Heluan (Egito) pelos seus microlitos: na Siria, 

a estacao de Ras Beyruth apres'enta pequenas lami- 

nas e microlitos, parecidos com os de Heluan; na Cri- 

meia, alem dos pequenos raspadores redondos e dos 

pequenos buris, ap^recem tambem formas trapezoi- 

dais (58). 

Podemos tambem seguir atraves da Espanha o iti- 

nerario da industria azilense, que parece ter origem no 

capsense superior, gracas as suas numerosas laminas, 

aos seus pequenos raspadores, aos seus microlitos geo- 

metricos, fisse facies industrial apresenla cvid'ente- 

mente algumas variantes do capsense, mas a unidade 

de cultura e evidente, apesar da ausencia ou da pre- 

senca de certas formas (59). A semelhanca com o cap- 
sense aparece tambem nos detritos de cozinha (cscar- 

goiieres), que sao encontrados em quase todas as esta- 

coes azilenses: em Valle, em Castillo (Espanha); em 

Mas d'Azil — em que Prette assinala a helix nemoralis 

— na Saboia e em Vercors (Franga) (60). 

Como e sabido, a arte azilense nao se compara a 

maravilhosa arte madalenense, possuidora de afrescos 

admiraveis, como os que ornamentam as grutas de AT 

tamira e Dordogne. Esta arte desapareceu brusca- 

mente, nao por decadencia, mas sim pela invasao duma 

arte nova, esquematica, trazida pelos azilenses, que tern 

como uma das suas principals carateristicas, numerosas 

reprodu^des da figura humana. A arte azilense desa- 

parecera somente no neolitico na Franga, continuando, 

(57). — Ibidem, 368-369. 

(58). — Ibidem, 369. 

(59). — Ibidem, 

(60). — BREUIL e OBERMAIER, Valle, in "VAnthropologie", 
1921, p. 2. Apud GOURY, O. E, H., 369-370. 
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entretanto, a evoluir na Espaaha, onde so se extinguira 

no eneolitico (61). 

2. — O tardenoisense (Fere-en-Tardenois). 

fiste outro facies do periodo mesolitico nos permite 

seguir bem a passagem do paleolitico para o neolitico. 

N1 A 
J v; ■ •: : ■■ v " 0!^ •Kvy 
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Fig. 3. — ITINEHARIOS DA EXPANSAO DO CAPSENSE FI- 
NAL (TARDENOISENSE) E AZILENSE (Apud OBER- 

MAIER, op, cit„ 373). 

O tardenoisense, como o azilense, tem uma industria de 

microlitos com suas formas trapezoidais carateristicas 

(62). A origem proxima do tardenoisense pode ser 

(61). — OBERMAIER, op. cit., 365; MENDES GORRBA, in 
"Historia de Portugal**> Portucalense Editora, I, p. 99; 
GOURY, 0. E. H., 354-355. 

(62). — GOURY, H. C. L., I, 134; BALLESTEROS, H. E., I, 35; 
Vide nosso trabalho: A Prehistoria, 24. 
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procurada nas jazidas da Africa setentrional e, em par- 

ticular, nas esta^oes egipcias, onde podemos ver nitida- 

mente a evolugao do paieolitico superior. Seria uma ci- 

vilizagao de origem asiatica, que se teria propagado peia 

Europa atraves da Africa do Norte? E' possivel, mas 

nao & provavel, nao obstante encontrarmos inumeras 

jazidas de pequenos silices geometricos ate na India 

central. Pensamos que o tardenoisense, de origem afri- 

cana, seguiu duas vias na sua expansao. A primeira, a 

oriental, partindo do Egito, remontou a Asia-Menor. 

contornou o Mar de MArmara, passou para a Crimeia 

e dai, seguiu a grande via das invasoes: o vale do Da- 

mibio. As estagoes da India parecem derivadas dessa 

corrente de expansao, como as da Polonia, Alemanha, 

Bdlgica e Franca (63). A outra corrente, a ocidental, 

seguiu a costa da Africa, atingindo, por Marrocos e Gi- 

braltar, a Iberia e a Franga, onde se encontrou com o 

ramo oriental (64) (vide fig. 3). Essas vias foram per- 

corridas, desde o inicio do mesolitico, nao por uma unica 

corrente de civiliza^ao, mas por correntes sucessivas 

que provocaram, em contact© com as culturas autocto- 

nes, a eclosao de diversas civiliza^oes, como o azilense 

e o sauveterrense na Franca (65). Depois, apos uma 

longa continuidade, a cultura tardenoisense predomi- 

nou, Na Espanha, citam-se no sudeste, as jazidas situa- 

das nos planaltos pouco elevados de Cartagena a Alme- 

ria, e entre elas, a mais famosa e a de El Garcel. Infe- 

lizmente essas esta^oes sao de superficie, o que ocasio- 

na o grande inconveniente da inddstria tipica estar mis- 

turada com outras anteriores e posteriores. Bern dife- 

rentes sao as estacoes pre-historicas de Muge, que se tor- 
naram classicas, como veremos mais adiante (66). 

O tardenoisense so chegou a Europa no mesolitico, 

como ja vimos, porque as culturas solutrense e madale- 

i63). — OBERMAIER, op. cit, 562; GOURY, H. C. L., I, 141. 

(64). — BREUIL, Les Subdivisions du Paliolithique suptrieur 
et leur signification, in "Congrts international (TAn- 
thropologie", 1912; p. 224. Apud GOURY, H. C. L., 
I, 162-163. 

(66). — GOURY, H. C. L., I, 140. 

(66). — Ibidem, I, 162-163. 
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nense se opuseram a sua propagagao. 0 mesmo aeon- 

tecera depois ao tardenoisfense que se prolongara du- 

rante todo o neolitico e e um exemplo da sobrevivencia 

de certas formas de cultura pre-historica- (67). 

a) Os concheiros de Muge (Portugal). 

A Iberia possui 'estacoes pre-historicas bem antigas. 

S'em tratarmos da questao dos eolitos de Ota, que tanta 

celeuma levantaram e que teriam sido fabricados pelo 

Anthropopithecus Riberoii, — questao hoje posta de lado 

— podemos afirmar que a Peninsula conheceu o pa- 

leoiitico inferior (68). Deixaremos, entretanto, de tra- 

tar aqui da Pre-historia Iberica em geral, focalizando 

apenas o que interessar de perto a nossa tese. Neste 

caso, o tardenoisense apresenta todas as condicoes de- 

sejaveis para demonstrarmos que, desde os tempos pre- 

historicos, a Iberia mantinha relacoes com o norte da 

Africa por intermedio de Marrocos. 

Desde 1863, Carlos Ribeiro descobriu no vale do 

Tejo, em Muge, uma serie de monticulos de conchas 

contendo uma industria litica pre-historica, ocupando 

uma regiao de mais ou menos 20 quilometros de com- 

primento por 5 de largura. Sao as estaco'es pre-histori- 

cas da Quinta da Sardinha, Fonte do Padre Pedro, 

Cabego do Arruda, Cabego da Amoreira, Moita do Se- 

bastido (69), etc. fesses monticulos continham detri- 

tos que formavam camadas de extensao irregular e de 

espessura divers a e, em alguns deles foram encontra- 

das ate conchas misturadas com carvao, o que indica 

indubitavelmente o emprego do fogo. Entre os objetos 

encontrados, sao numerosos os pequenos instrumentos 

tipicos do tardenoisense, em silice ou em osso, mas nao 

aparece ai nenhum tra^o de cer^mica. Elm compensa- 

^ao, foi encontrado, nesses concheiros, certo numero de 

mos chatas de 30 oii 40 centimetros de comprimento e» 

(67). — Ibidem, I, 145. 
(68). — PITTARD, op. cfT., 114-115; MENDES CORRfcA, Homo, 

131. 
(69). — RIBEIRO, Les kjoekkenmoeddings de la valUe du Tage, 

in "Congris international d*Anthropologie'*, 1880, p. 
279. Apud GOURY, H. C. L., I, 142-143; LE1TE DE VAS- 
CONCELLOS, Religioes da Lusitdnia, I, 29-32; CAR- 
DOZO, Citdnia de Briieiros, 19 e 53. 
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perto duma delas, um pilao de forma prismatica que 

serviria, sfem duvida, para esmagar cereais. feste fato 

•e bem interessante, porque indica uma antecipa^ao do 

neolitico, epoca classica do inicio da agricultura. Ja 

mostramos um fato identico no Egito, quando estuda- 

mos o sebilensfe III que, como o tardenoisense, corres- 

ponde ao capsense final (70). 

fisses concheiros de Muge, tao afins dos escargo- 

iibres do capsense, sao jazidas tipicas do tardenoisen- 

se, como afirmam, e muito bem, M'endes Correa e o 

abade H. Br*euil (71). Alem das conchas (generos 

buccinurn, lutraria, nucula, cardium, tapes, pecten, 

solen e ostrea), encontramos nos concheiros: espinhas 

de peixe, fragmentos de ossos de mamiferos, — sobre- 

tudo de ruminantes (boi, cervo, cavalo, javali) — de 

cao, gato, lebre, texugo, alem de certos passaros. Tudo 

isso indica uma alimentacao bem variada (72). 

b) O Homem de Muge {Homo afer Taganus). 

Nesses concheiros, ou kjoekkenmoeddings (termo 

dinamarques consagrado em Pre-historia), foram en- 

contrados mais de 120 esqueletos espalhados por todos 

os lugares, em cima ou cm baixo das cinzas, mas a 

maioria encontrava-se na posicao tao comum nos tumu- 

los pre-historicos: com os joelhos na altura do queixo 

(73). 

O elemento preponderante, o Homo afer Taganus, 

como o denomina Mendes Correa (74), apresenta algu- 

mas semelhangas com o tipo proto-etiopico de Combe- 

Chapelle {Homo aurignacensis), com o tipo negroide de 

Grimaldi e certas afinidades com o negro atual. E' um 

tipo dolicocefalo, tambem identificado com a raca neo- 

(70). _ GOURY, H. C. L., I, 142-143. Vide supra p. 44. 

(71). — MENDES CORREA, in "Historia de Portugal", Portu- 
calense Editora, I, 109; IDEM, /?.«., 45-46. 

(72). — GOURY, //. C. L., I, 142-143. 

(73). _ Ibidem, I, 158 e II, 699. 

(74). _ MENDES CORREA, in "Historia de Portugal", Portuca- 

lense Editora, I, 110-111; IDEM; Homo, 152-159. 
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litica e com o portugues medio contemporaneo (75). 

Mendes Correa afirma tambem que o Homus afer Ta~ 

gamis d'eve ser incluido num grupo de racas australoi- 

des ou proto-etiopicas, de provavel origem equatorial, 

o que concord a com o roleiro da civilizacao tardenoi- 

sense, de cunho capsense (76). 

Os facies maglemoisense e campinhense nao inte- 

ressam a nossa tese, por serem cuituras tipicamente eu- 

ropeias. Enquanto eles se desenyolviam na Europa, o 

capsense evoluia lentamente na Africa. 

G). — O NEOLiTICO. 

Pallary denomina o neolilico antigo do Magrebe 

de mauritdnico, que e mais evoluido na Getulia orien- 
tal, nao obstante ser mais arcaico na regiao de Orao. 

fesse facies — que compreende um substrato ibero-mau~ 

rusense (77) no oeste, getulense, ou mesmo mais an- 

tigo no leste, com pedra polida, louca de barro e pon- 

tas de flechas retalhadas nas duas faces — nao e so- 

mente encontrado ao ar livre, mas tambem, e sobre- 

tudo, em cavernas (78). 

No neolitico recente teriam coexistido duas indus- 

trias: a primeira, decadente e muito grosseira, carate- 

rizada por pontas pesadas e irregulares, existente so- 

(75). — MENDES CORRfiA, A propos des caracteres infe- 
rieurs de quelqu.es cranes prehistoriques du Porta-* 
gal**, in "Archivo cTAnatomia e Anthropologia". Lis- 
boa, 1917; IDEM, Novos subsidies para a Antropo- 
logia portuguesa, in ''Congresso de Sevilha da Asso- 
ciagdo Espanhola para o Progresso das Sciencias". 
Madri, 1917; IDEM, Esfudos da etnologia portugue- 
sa (Os habitantes primitivos do territorio); GIUFFRI- 
DA-RUGGERI, La posizione antropologica delVuomo 
fossile di Comhe-Chapelle, in uRivista di Antropolo* 
gi(f*, Roma, 1916-17, p. 7 do extr. Apud MENDES COR- 
REA /?♦. n., 41-46; BOULE, op. cit, 340. 

(76). _ MENDES CORREA, /?. n.f 45-46; IDEM, in "Historia 
de PortugaV\ Portucalense Editora, I, 111; CARDOZO, 
op. cit., 28. 

(77). — Cf. supra, pp. 37 e 39. 
(78). — GSELL, Histoire ancienne de VAfrique da Nord, I, 

192. 
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mente na Berb£ria, derivando dai o seu nome:>berbe- 

tesco; a outra, extremamente cuidada e aperfei^oada, 

— consistindo sobretudo de pontas d'e f lech as de silice, 

finas e leves — possuindo inumeras estagoes espalhadas 

pelo Saara oriental, provando assim o seu recenbe se- 

camento; desse fato provem o seu nome: neolilico saa~ 

tense (79). 

Uma das peculiaridades da Pre-historia do Magre- 

be que o neolitico aparece sempre como r'esultante de 

simples infiltra^oes industriais num meio mesolitico 

(ou mesmo paleolitico superior). O capsense modi^ 

ficou-se em neolilico com a adjuncao duma nova in- 

dustria: machados de pedra polida, pontas de flecha, 

louga de barro, etc. (80). 

No periodo neolitico, a Africa continuou em intimo 

contacto com a Europa, principalmente atraves da Ib6- 

ria (81). Siret (82), — e com ele muitos historiador6s 

— defende a tese da importacao mediterr^neo-oriental 

do neolitico pela Iberia e procura mostrar sua influ^n- 

cia. Afirma que a ponta de flecha ja aparece perfeita 

na Iberia, sem nenhuma tentativa de ensaio. Diz tam- 

bem que os cereais nao sao autdctones e que a agricul- 

tura, que e um dos elementos tipicos do neolitico, e 

importada. Acrescenta ainda que a domesticacao dos 

animais era conhecida anteriormente, mas sabemos que 

somente no neolitico aparecem tribos pastoras (83). 

Essas conclusoes provam que o neolitico e estranho a 

Iberia, e as estagoes pre-historicas mistas indicam a sua 

lenta infiltragao e o seu dominio posterior (84). A che- 

gada dos homens neoliticos ao sul da Iberia provo- 

(79). — JULIEN, op. cit, 35. 

(80). — PRADENNE, op. cit, 159; GOURY, H. C. L„ I, 7; JU- 
LIEN, op. cit, 40. 

(81). — FREYHE (GILBERTO), op. cit, 141; BALLESTEROS, 
H. E., I, 69. 

(82). — SIRET, Les origines de la civilisation nMithiqae {Tar- 
detans et Egeens) in "Xllle Congrts international 
dfarcheologie et d'anthropologie" Monaco, 1908, t. 
II. Apud PITTARD, op. cit, 125; BALLESTERDS, H. 
E., I, 75. 

(83). — BALLESTEROS, H. E., I, 72. 

(84). — Ibidem, I, 73. 
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cou uma imigracao dos capsenses ai existentes, que 

refluiram sobre o mundo mesolitico da Galia, onde 

implantaram sua arte esquematica, em substituicao 

a realista arte madalenense (85). A nova civilizacao, 

oriunda dessa migracao, toma o nome de gerdlfinense 

na Franca e se caraferiza por uma ceramica de enfci- 

tes simples, um material litico pouco complicado: ma- 

chados grosseiros, lascas de silice pouco retocadas, 14- 

minas, raspadores, etc., nao possuindo, contudo, neniiu- 

ma ponta de flecha (86). 

O descobrimento de vasos caliciformes nas esta^oes 

pre-historicas ibericas do vale do Guadalquivir e pre- 

cioso, porque nos permits datar com uma seguranca 

mais ou nrenos relativa, o neolitico da Iberia. Apoian- 

do-nos sobre a classificacao cronologica da ceramica, 

elaborada por Hoernes (87), podemos afirmar que, no 

minimo, esses vasos datam de 2100 a 1900 a C. Ba- 

seado nesses algarismos, Siret emitiu uma teoria arro- 

jada, dizendo que os fenicios teriam sido os introdu- 

tores do neolitico na Iberia (88), com o que nao esta- 

mos de acordo (89), pois, quando eles atingiram a 

Peninsula pela primeira Vez, em busca do estanho de 

Tartesso,encontraram um povo possuidor duma certa 

cultura, sem duvida muito acima do estadio neolitico. 

Dechelette (90) reconhece a existencia, desde o 

(«5). — GOURY, H. C, L., II, 635. 
(86). — BOSGH-GIMPERA e J. de SERRA RAFOLS, Etudes swr 

le Ncolithique et VEneoUthique en France, in "Revue 
Anthropologiqae**, 1925, p. 341. Apud GOURY, H, C. 
L., I, 298; GSELL, ff. a. A.N., I, 209; GOURY, H. C. L., 
I, 286. 

(87). — I — cer5mica com espirais e raeandros, grupo mais 
antigo — 3000 a. C.; 

II — ceramica com pun^ao, ou ceramica das pala- 
fitas — 3000-2500 a.C.; 

Ill — ceramica cordada — 2500-2000 a.C., As vezes 
mais recente; 

JV —- vasos caliciformes — 2100-1900 a.C. 
(Apud GOURY, H, C. L.f 400 e 416). 

(88). — BALLESTEROS, H. E., I, 76-77. 
(89). — Vide nosso trabalho: Tartesso e a rota do estanho, 

37-38. 
(90). — DfiCHELETTE e GRENIER, Manuel d'archtologie prt- 

historique, I, 425-426. 
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neolitico, de relacoes comerciais entre a Europa se- 

tentrional e o mundo mediterraneo. Havia uma rota 

maritima que, seguindo as costas africanas, atravessava 

Gibraltar e chegava ate as Ilhas Britanicas (Cassite- 

rides) e a Escandinavia. Essa rota e bem anterior, 

portanto, aos fenicios, que tambem muito a freqiienta- 

ram depois. Uma prova desse comercio pre-historico 

temos no seguinte fato: Siret, explorando cerca de qui- 

nhentos tumulos e dolmens da regiao mineira do sudeste 

da Espanha, encontrou muitas centenas de rodelas — 

furadas como perolas dum colar — de casca de ovo de 
avestruz. fisses objetos sao, certanrente, importados, 

pois o avestruz nao faz parte da fauna iberica. Siret 

(91), coerente com sua tese, indaga se esse fato nao se- 

ria a prova dum comercio de cabotagem f'enicio. Pen- 

samos que esse comercio e pre-historico, levando-se em 

conta somente a simples antiguidade desses tumulos e 

dolmens. Nao se trata aqui de arte posterior no neoli- 

tico, pois em numerosas estates pre-historicas do neo- 

litico africano sao encontradas essas rodelas de casca 

de ovo de avestruz, principalmente na Africa do Sul 

(92). Por ai se ve que Marrocds deve ter servido de in- 

termediario nesse comercio. 

Em conseqiiencia das intensas relaco'es ibero-ber- 

beres, certos elementos culturais das duas regioes tern 

grande semelhanca entre si. Assim, os utensilios das 

grutas africanas — principalmente o moinho de mao 

neolitico — sao identicos aos ibericos (93). Ate mes- 

(91). — SIRET, Les Cassiterides et Vempire colonial des Phe- 

niciens, in "L'Anthropologie", 1908, p. 139. Apud GO- 
BERT, Les grains d*enfilage en test d'oeaf d*autruchet 

in <iRevue Tunisienne", 193S, n.0 33 e 34; GSEJLL, H, 
a. A, N., I, 209. 

(92). — DEBRUGE, Parures, pendeloques et amulets aux epo- 
ques prehistoriques dans VAfrique du Nord, in "Revue 
Anthropologique". 1926, p. 470; REYGASSE, Obser- 
vations sur les rondelles perforees en oeuf d*o.utruche, 
in "Bulletin de la Society prehistorique fran$aise**, 
1920, p. 222. Apud GOURY, H, C. L., II, 664-665; 
BERTHELOT, op. cit., 125-129. 

(93). — SIRET, VEspagne prehistorique, extrato in "Revue 
des questions scientifiques", out. 1893, p. 2-80, fig. 
t25. Apud GSELL, H, a. A. N., I, 237. 
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mo a raga bovina iberica, que se encontra na Espanha, 

Italia e ilhas do Mediterraneo ocidental, e provavel- 

mente de origem berbere (94). 

1. — A civilizacdo dos megdlitos. 

Os tumulus, bazinas, chouchets e dolmens estao cs- 

palhados aos milhares pelo Magrebe e se distinguem 

nitidam'ente das sepulturas fenicias e romanas. fisses 

tumulos remontam a uma alta antiguidade, assim co- 

mo os ritos funerarios; alguns tem grandes semelhan- 

cas — que nao podem ser fortuitas — com os monu- 

mentos erigidos no III e II milenio a.C. no oeste da 

Europa e nas regioes ribeirinhas do Mediterraneo oci- 

dental. Mas no estado atual dos nossos conhecimen- 

tos, todas as sepulturas africanas que se puderam da- 

tar, pertencem aos seculos que precederam on segui- 

ram de perto a era crista (95). 

2. — A arte rupestre. 

Alem dos utensilios e dos restos dos seus f'estins 

(escargotieres), os africanos pre-historicos — como 

muitos dos seus irmaos de outras partes do globo — nos 

legaram numerosas gravuras rupestres, chamadas pelos 

atuais indigenas de pedras escritas (hadjra mektouba). 

Essas gravuras se localizam de preferencia no Atlas 

saariano, entre Djelfa e Colomb Bechar, onde G. B. Fla- 

mand (96) as inventariou durante quarenta anos, sen- 

do sua obra continuada pelo seu discipulo Sobgnac que, 

por sua vez, descobriu inumeras outras figuras, nao so 

na B'erberia oriental, como tambem em Marrocos, na 

Tripolitania e no coracao do Saara (97). 

(94). — GSELL, H. a. A. N., I, 219. 
(95). _ Ibidem, I, 274-275; MYRES, in C. A. H„ I, 96-97. 

(96). — FLAMAND, Hadjra Mektouba. Argel; FROBENIUS e 
OBERMAIER, Hadjra Mektouba. Apud GAUTIER, 
P. A. N.y 32; FROBENIUS, Histoire de la civilisation 
africaine, 43-166. 

(97). — JUUEN, op. city 42; OBERMAIER, op. cit, 294. 
Vide a excelenle ilustra^ao do livro de F, de CHAS- 
SELOUP LAUBAT, Art rupestre au Hoggar. 
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Essas gravuras rupestres mostram homens e mulhe- 

res, de pe ou ajoelhados, com os bra^os mais ou me- 

nos levantados, tendo as maos abertas e vazias, ou com 

objetos dificeis de serem determinados. A atitude des- 

ses persouagens faz pensar no gesto classico da prece 
ou da oferenda, tao comum no Orfente. 0 interessante 

^ que essa atitude tambem se encontra na Espanha em 

imagens que datam dos tempos pre-historicos, contem- 

poraneas, portanto, de muitas da Africa do Norte (98). 

Existe nresmo um parentesco visivel e notavel entre a 

arte pre-historica do Levante espanhol e a da Africa se- 

tentrional, por se tratar duma regiao iberica de arte 

puramente africana e totalmente independente das ou- 

tras paries da Peninsula (99). 

Mas uao sao somente homens e mulheres que estao 

representados na arte rupestre, mas tambem — e prin- 

cipalmente — animais, e entre estes, muitos especimes 

hoje completamente desaparecidos da regiao (hipopo- 

tamos, elefantes, rinocerontes, bubalus, etc.). Mas islo 

nao indica obrigatoriamente uma grande antiguidade, 

pois geologos paleontologos, como Joleaud, demons- 

traram que muitos animais da fauna da Africa central 

atual subsistiram na Africa do Norte, principalmente 

na sua parte meridional, ate o neolitico, porque o se- 

camento do Saara foi gradual e nao siibito, como ja 
vimos (100). 

Mas nem todas as gravuras rupestres sao da mes- 

ma epoca. Algumas representam animais domesticos 

(cao, carneiro, cabra, boi, cavalo) juntamente com ma- 

chados encabados, identicos aos que se encontram nas 

esta^oes paleoliticas recentes. Mas, como veremos mais 

(98). — GSELLj H. a. A. Nm, I, 254-255; CARTAILHAC e 
BREUIL, La caverne d'Altamira, pp. 56-58, figs. 
41-43; ALGADE DEL RIO, BREUIL e SIERRA, Les 
cavernes de la region cantabrique, fig. 06, est. LV. 
Apud GSELL, H. a. A. N., I, 254-255; D£CHELETTE 
e GRENIER, op. cit., I, 257. 

(90). — OBERMAIER, op. cit.t 295; GOURY, H. C. L., II, 644; 
GAUTIER, P. A. N.t 33. 

(100.) — PRADENNE, op. cit., 160; OBERMAIER, op. cit., 
204-205; JULIEN, op. cit. 44; GAUTIER, Sa., 59-66. 
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adiante (101), o cavalo parece ter vindo do Egito para 

a Berberia, assim como as imagens de carneiros com 

uma coifa discoide, que representam o deus egipcio 

Amon. E' certo que essas gravuras, tanto as dos cava- 

los como as do deus-carneiro Amon, nao sao anteriores 

ao Novo Imperio; datam, portanto, da segunda metade 

do II milenio a.C. (102). Certos desenhos sao mais 

antigos e outros mais recentes, pois existem dfesde a 

epoca romana, e outros ainda, pelas suas inscri^oes 

arabes, pertencem ao VII seculo. 

Gautier (103) mostra a existencia no uadi Djerate, 

como no Fezao e na Mauritania saariana, de gravuras 

representando carros de guerra de tipo egeu. As do 

uadi Djerate sao menos esquematicas e mais su^estivas. 

Conhecemos numerosas gravuras egipcias represen- 

tando faraos de armas em punho, sobre carros de guer- 

ra com cavalos, ora a passo, ora a pequeno trote, mas de 

maneira alguma a galope, mesmo quando esta repre- 

sentada uma renhida batalha. Pois sempre vemos 

no choque de carros egipcios e hititas, os cavalos gra- 

vados de forma convencional; com as patas trazeiras 

firmadas no solo e as dianteiras levantadas. O escultor 

egipcio nao sabia representar o galope (104). 

O artista do uadi Djerate pelo contrario, represen- 

ta duma maneira notavel o galope furioso dos cavalos 

do carro de guerra, apesar de, no ponto de vista tec- 

nico, a sua gravura ser inferior a egipcia. Isso nos leva 

a conclusao de que essas gravuras magrebinas nao sao 

derivadas das suas similaxes. egipcias. Mas tambem 

nao podemos dizer que essas gravuras sejam cria^oes 

originais dos berberes. Elas representam carros asia- 

ticos, mic&ucos ou fegeus com cavalos a galope. Conhe- 

cemos na arte pre-historica os mesmos motivos. Assim, 

vemos em Dussaud (105), (figs. 45, 46 e 50) que ate os 

(101). — Gf. infra, pp. 70-71. 
(102). — GSELL, H.a.A.N., I, 266-267; JULIEN, op, citt 42; 

GAUTIER. P. A, V , 3iS. 

(103). — GAUTIER, P. A. V., 36-38. 
(104). — M1ASPERO, Histoire ancienne des peuples de 1*0- 

rient, 271-275. 

<105). — DUSSAUD, Les civilisations prihelUniques dans le 
bassin de la Mer £g6e, 66-67, 72, 153, 163, 216 e 277. 
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bovideos, leoes (fig. 115), j avails, caes (fig. 121) e, fi- 

nalmente, os cavalos (figs, 156 e 199), sao representa- 

dos em furiosas galopadas, o que mostra ser isso uma 

das caracteristicas da arte pre-helenica. 

Por outro lado, sabemos que no tempo da XX di- 

nastia egipcia, principalmente no reino de Mernefta 

(mais ou menos em 1235-1225 a.C.), os egipcios luta- 

ram contra os povos do mar, associados aos libios. Os 

historiadores identificam esses povos do mar com po- 

pulagoes historicas posteriores. Assim, os shardancCs 

(Sardes) seriam os lidios e os tirsenos os etruscos. Pen- 

samos, pois, que os carros desses invasores e que servi- 

ram de modelo aos arlistas berberes. 

Sabemos tambem que os carros de guerra desapa- 

receram da bacia ocidental do Mediterran'eo e foram 

substituidos pela cavalaria, mais ou menos no fim do 

IY seculo a.C. (106). Gsell (107) diz que os ultimos 

carros berberes mencionados sao os que Agatocles der- 

rotou em 301 a.C. na Siciiia. Portanto, essas gravuras 

sao no minimo do IV seculo a.C. tosses carros seriam 

identicos aos dos garamantes, que tinham por capital o 

oasis de Djerma, no Fezao. Essa tribo indomav'el do- 

minava a rota de caravanas entre o Mediterraneo e a 

Etiopia, e cagava com carros de guerra, segundo Hero- 

doto (108), os etiopes trogloditas, sem duvida, no atual 

Tibesti. 

H)-_0 ENEOIJTICO (Almeria). 

Gomo sabemos, o eneolitico e o periodo de transi- 

cao entre o neolitico e a idade dos metais, em que tan to 

a pedra, como o osso e o metal, sao empregados indite- 
rentemente. 

Gomo ja dissemos, no neolitico continuava a existir 

a distincao entre a civilizacao cantabrica e a civilizacao 

capsens'e na Peninsula Iberica. No fim do neolitico a 

area da civilizacao e da populacao capsense aumentou 
com a chegada ao sudeste, duma nova onda etnica 

(106). — GAUTIER, P. A. Y., 37. 
(107). — GSELL, in H.a.A.NII, 399, cita Diodoro, XX, 10, 5. 
(108). — IV, 183. Apud L'enquete d'Herodote d'Halicar- 

nasse, I, 363. 
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africana que desenvolveu a chamada cultura dos pouoa- 

dos de Almeria. Essa cultura espraiou-se entao pela 

Andaluzia e Catalunha (109). Aparecem nestas esta- 

coes pre-historicas microlitos geometricos, parecidos 

com os do tardenoisense, — indicando, portauto, ori- 

gem capsense; aparecem tambem objetos de ceramica 

com enfeites incisivos (reppesentando sois, olhos, etc.) 

que sao verdadeiros idolos estilizados, como os do cap- 

sense, final (110). Bosch-Gimpera, grande autoridade 

em Pre-historia Iberica, afirma que esses microlitos vie- 

ram diretamente da Africa do Norte e que nao sao pro- 

dutos duma evolucao da cultura capsense iberica. 

I). — A WADE DOS METAIS. 

A Berberia nao conheceu uma idade dos metais 

propria. Foi provavelmente atraves das relagoes co- 

merciais, e nao por intermedio de invasoes, que a meta- 

lurgia do cobre, do bronzy e do ferro penetrou na Africa 

do Norte (111). Entre as populacoes do literal foram 

introduzidos objetos de metal por estrangeiros, sobre- 

tudo pelos mercadores das colonias fenicias fundadas 

a partir do II milenio a.C. Foi so entao que a m'eta- 

lurgia se desenvolveu plenamente na Berberia (112). 

Durante a idade do bronze, a Peninsula Iberica 

nao sofreu influencia africana, pelo menos de carater 

etnico, perdurando todavia a civilizacao de Almeria 

(113). Quanto as relacoes comerciais temos a certeza 

de que, por essa epoca, certos povos do Mar Egeu — 

como os cretenses — ja comecavam a explora^ao de 

toda a bacia ocidental do Mediterraneo, ligando as duas 

margens do Estreito de Gibraltar com suas navegacoes, 

como mais tarde o fizeram fenicios e cartagineses. 

(109). — MENDES CORRfeA, Os povos primitives da Lrnitd- 
nia, 204-205 e 216. 

(110). — BOSCH-GIMPERA, Arqu. preh. hisp,, 161; IDEM, En- 
sayo de urta reconstruccion de la Etnologia Prehis- 
terica de la Peninsula Iberica, in "Boletin de la Biblio- 
ieca Menendez Pelayo", Santander, 1922, pp. 26-27. 
Apud MENDES CORREA, P. P. L., 204. 

(111). — JULIEN, op. cit., 40. 
(112). — GSELL, H. a. A. N., I, 212-213. 
(113). — FREYRE (GILBERTO), op. cit., 141. 





CAPITULO III 

O B t R B E R E 

A). — OR1GEM E T1PO FtSICO DO BtRBERE. 

Propositadamente cdlocamos o problema do ber- 

bere apos termos finalizado o capxtulo referente as re- 

lacoes pre-historicas entre a Iberia e Marrocos, e antes 

de iniciarmos o estudo da parte referente a proto-histo- 

ria e a Historia propriamente dita, como o fez tambem 

E.-F. Gautier no sfeu magistral livro: Le passe de 

VAfrique du Nord, de que tanto nos temos utilizado. 

Assim o fizemos, porque esse problema e tao complexo 

que pensamos dever trata-lo em bloco, como um todo, 

nao convindo, pois, fragmenta-lo pelos diversos itens do 

capitulo anterior. 

Diz Julien (1) — e muito bem — que o berbere e 

um amdlgama etnico, e por mais que investiguemos a 

sua origem, nunca ele constituiu um composto homo- 

geneo. As penetra^oes fenicia, romana, vandala, bi- 

zantina e ate mesmo a arabe nao modificaram esse ca- 
rater. Entre seus tipos fisicos destacamos os seguin- 

tes: o da ra^a do cranio de Mechta-el-Arbi, que nao sa- 

bemos com certeza se deixou ou nao descendencia; o 

negroide de ossatura fina do paleolitico superior, de 

pequena estatura, mesaticefalo, platirrinico e prognata, 
cujos tragos encontramos facilmente; o da ra^a bran- 

ca dos cranios do neolitico, dolicocefalo, que se asse- 

melha muitissimo a certos tipos atuais e e o mais nu- 

meroso; tipos braquicefalos, certamente oriundos de 

invasoes, como tambem muitos tipos com grandes afi- 

nidades com o Cro-Magnon. Todos esses tipos devem 

ter influido na forma^ao do berbere atual, 

Apos termos visto a complexidade etnica do ber- 

bere, surge a questao da origem da parte mais homog6- 

nea desse povo, a qual se juntaram os outros elemcntos. 

A suposi^ao mais racional ^ a de que ela tenha vindo 

de leste. Alguns historiadores sao partidarios da tese 

(1). — JULIEN, Hisioire de VAfrique da Nord, 46-47. 
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asiatica, isto e, de provirem os berberes desse conti- 

nente; mas outros, como Hardy (2), afirmam serem 

el'es procedentes da regiao dos planaltos abissinios, o 

que os torna, portanto, partidarios da tes'e africana. 0 

certo e que uma raga branca, de cranio alongado, die 

face oval, se espalhou por toda a bacia do Mediterra- 

neo, e progressivamente colonizou o norte da Africa e 

o sul da Europa. Mendes Correa (3) afirma que nes- 

sa raga do Homo europaeus mediterraneus devemos 

colocar as ra^as ibero-insular e berbere da classificacao 

de Deniker (4) e talvez a atlanto-mediterrdnea. Em 

suma, entrevemos nas origens do berbere influeucias 

egipcias, egeenses, negroides, etc., mas nao podemos 

avangar mais (5). 

A Africa do Norte e uma encruzilhada em que se 

encontraram, desde os tempos mais remotos, racas das 

mais diversas proveniencias possiveis: do Oriente, pela 

Tripolitania, ela e facilmente atingida; da Europa, e 

acessivel pela Sicilia e Gibraltar; enfim, atraves do 

Saara, entao menos esteril que atualm'ente, havia rela- 

coes freqiientes entre o Sudao e o Mediterraneo (6). De 

tudo isso concluimos que nao ha uma raca pura na 

Africa do Norte, como alias, em parte alguma. 

Sabemos que os textos historicos classicos refe- 

rentes aos libios, ou bei'beres, nao sao anteriores ao 

V seculo a.G., e que os povos que invadiram a Ber- 

beria na epoca historica, pouco influiram no seu tipo 

fisico; portanto, podemos concluir dai que as descri- 

gdes do fisico dos libios da epoca historica devem ser 

identicas as dos libios das epocas anteriores (7). 

Duma maneira geral os historiadores gregos dis- 

tinguiam na Africa os etiopes, isto e, os de pele bem 

(2). — HARDY, Vue generate de Vhistoire d'Afrique, 2. 

(3). _ MENDES CORRRA, Haga e nacionalidade, 100-110 e 

116. 
(4). — DENIKER, Les races et les peuples, 360, 363 e S65. 

(5). — DIAS, Arabes e mugulmanos, I, 184-185. 

(G). — BERNARD, Afrique septentrionale et occidentale, I, 70; 
IDEM, Le Maroc, 65. 

(7). — GSELL, Histoire ancienne de PAfrique du Nord, I, 275- 
276. 
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escura, dos libios. Herodoto (8) diz claramente que 

na Libia havia quatro povos, dois indigenas e dois es- 

trangeiros, mas nao indica os caracteres fisicos de ne- 

nenhum deles: 

"... essa regiao (a Libia) e habitada por qua- 

tro racas humanas 'e mais nenhuma 

— tanto quanto eu sei — ^e que dessas ra^as, 

duas sao autoctones, duas nao o sao; os libios 

e etiopes sao autoctones, situados uns ao nor- 

te, outros ao sul da Libia; os fenicios e os gre- 

gos vieram de fora." 

Os textos tambem designam pelos nomes de nu- 

midas, getulos, mouros, massesilos, massilos ,etc., os ha- 

bitantes de determinadas regioes, os suditos de certos 

reinos, mas de maneira alguma fazem referencias a 

racas (9). Somos, portanto, obrigados a estudar os in- 

digenas atuais, para sabermos como deveriam ter sido 

os seus antepassados. E Gsell (10) diz mesmo, que 

a populacao da Berberia nao se modificou profunda- 

mente desde o inicio dos tempos historicos. Baseados 

nisso, afirmamos, pelas mesmas razoes, que a popula- 

cao berbere da epoca pre-historica pouco deve diferir 

da atual. 

O tipo fisico do berbere atual e o mais c^mplexo 

e diverso possivel. Isso e conseqiiencia, talvez, dos miil- 

tiplos cruzamenlos, pois existem na Berberia indige- 

nas altos, baixos, morenos, louros, etc. 

Os berberes morenos sao aparentados com uma 

grande parte dos habitantes das ilhas do Mediterraneo 

e do sul da Europa, principalmente com os espanhois 

Portugueses, franceses do sul 'e do centro, italianos, 

sicilianos, corsos, sardos, felas do Egito, etc. Muitos 

autores insistem na freqiiencia, tanto ao sul como ao 

norte do Mediterraneo, das mesmas formas cranianas, 

principalmente a do chamado tipo Cro-Magnon (11). 

(8). — Herodoto, IV, 197. Apud Venqaete d'Htrodote d'Ha- 
Hcarnasse, trad. Henri Berguin, I, 368. 

(9). _ GSELL, H, a, A. N., I, 276. 

(10)Ibidem, I, 277. 

(11). —Ibidem, I, 304-305; MENDES CORK^A, i?. n., 119; 
BERNARD, Le Maroc, 64. 
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Existem tambem berberes louros. Como seu nd- 

mero e menor a leste, pensou-se numa origem nordica 
atravds de Gibraltar. Chegou-se mesmo a admitir a 

existencia dura raca loura [ariana (?) ou mesmo celta] 

que, abandonando as regioes frias, procurou refugio no 

norte da Africa, introduzindo ao mesmo tempo os dol- 

mens (12), Outros autores afirmam que eles nao re- 

montam as grandes migra^oes provenientes da 'exten- 

sao dos glaciares, mas sim, as invasoes dos povos do 

mar, assinalados pelos documentos egipcios e que vie- 

ram do nordeste, do Mar Egeu, durante o II milenio 

a.C., porqu'e esses assaltantes sao representados com 

cabelos Jouros ou aastanhos nas pictografias egipcias 

(13). Mas, como sabemos, o termo ariano nada signi- 

fica sob o ponto de vista antropologico e nao tern valor 

senao na Linguistica. Na Africa do Norte nada nos 

prova que se tenha falado alguma lingua indo-europeia 
(impropriamente chamada ariana) antes da conquista 

romana. Ignoramos tambem quando e porque o tipo 

de sepultura chamado dolmen se espalhou pelo noroes- 

te da Africa. Os guerreiros libios, de cutis clara e de 

olhos axues das pictografias egipcias, sao africanos e 

nao pertencem aos povos do mar, que sao representados 

com outras indumentarias. Alguns desses guerreiros 

indo-europeus se fixaram na Berberia, mas eram em 

tao pequeno numero que nao poderiam ter deixado 

descendentes esparsos por todos os recantos. Os caba- 

las atuais, por exemplo, sao louros e possuem cutis cla- 
ra, Ja Gilace de Garianda, contempor^neo de Dario, 

fala dos libios louros; >Bdv6oi Alfives {Xanthoi Libyes) 

(12). — TISSOT, Geographic, I, 409; vide BROCA, in "Revue 
d'Anthropologie", 1876, p. 397; FAIDHERBE, Collec- 
tion complete des inscriptions numidiques, 23-24; LE- 
NORMANT, Histoire ancienne de VOrient, 9.a ed., II, 
282. Apud GSELL, I, 307; BERNARD, Le 
Maroc, 64. 

(13). — MEYER, Geschichte des Altertums, trad, franc, de 
MORET: Histoire de VAntiquite, t. II, p. 50. Apud BER- 
THELOT, VAfrique saharienne ef soudanaise, 134-135; 
LENORMANT, Histoire ancienne de VOnent, II, 282- 
283. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 307; MENDES GOR- 
RfiA, R. n., 119. 
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14). Notemos ainda que ao sudoeste de Marrocos, os 

ahelos louros parecem ter sido freqiientes entre os 

uanch'es, que habitavam as Canarias desde a epoca 

nterior a introdugao dos mfetais na Berberia (15), 

Notou-se tambem que um grande numero de ber- 

eres possui espaduas larguissimas e torax delgado, 

m forma de cone deitado — cousa qufe se nota nas pio 

^grafias egipcias — e que e tao comum entre os es- 

anhois e bascos (16). Essas semelhan^as parecem 

evelar origens comuns, que se perdem em eras longin- 

uas. Todos os fatos ate aqui examinados nao justifi- 

am as teorias aventurosas de certos eruditos que pre- 

mdem tudo saber. Entre esses escritores, alguns 

firraam que os berberes sao descendentes do Homem 

e Cro-Magnon, vindo da Europa para Africa atraves 

a Espanha, pu das Canarias para a Berberia; outros 

reem, pelo contrario, que aqueles a quern chamamos 

e iberos e ligures sao oriundos do noroeste da Afri- 

a (17); outros ainda dizem que o ber^o dos berbe- 

bs esta situado no nord'este da Africa (18), ou na Asia 

19), ou mesmo ainda na fabulosa Atlantida (20). Co- 

14). — GAUTIER, VAfriqae blanche, 170-171. 

15). — BERTHELOT, op. citf 134-135; BROCA, in "Revue 
d'Anthropologies, 1876, p. 402; VERNEAU, in "Ar- 
chives des missions**, 3.a serie, XIII, 1887, pp. 583-584. 
Apud GSELL, H.a.A.N,, I, 292; cf. infra, pp. 77-78. 

16). — COJLLIGNON, Les Basques {Mimoires de la Soc, dfAn- 
thr., 3.a serie, I, 1895), p. 45. Apud GSELL, H.a.A, 
N., I, 305-306. 

17). — BELLOGUET, Ethnographic gauloise, 2.a ed., II, p. 
331 e segs.; KOBELT, Reiseerinnerungen, pp. 214- 
215; MODESTOV, Introduction A Vhistoire romaine, 
p. 122'. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 305-306. 

18). — SERGI, Origine e diffuzione delta stirpe mediterranea, 
1895; MODESTOV, Introduction a Vhistoire romaine, 
107 e segs. Apud GSELL, H. a. A. N., I, 305-306. 

19). — KALTBRUNNER, Recherches sar Vorigine des Kaby* 
les, ext. in "Globo**, Genebra, 1871; MGLLER, Allge- 
meine Ethnographic, 2.a ed., pp. 42 e 81; STUHL- 
MANN, Ein kulturgeschichtlicher Ausflug, pp. 127- 
129. Apud GSELL, H. a. A. N., I, 305-306. 

20). — JUBAINYILLE, Les premiers habitants de VEurope, 
2.a ed., I, pp. 21, 24 e 69. Apud GSELL, H.a.A.N., 
I, 305-306. 
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mo se ve, hipotes'es sobre a origem do berbere sao mill- 

tiplas, convindo, portantS, aguardar novos dados para 

nos pronunciarmos a respeito. 

B). — RELAQ6ES E INFLUtNClAS DE 

OUTROS POVOS. 

1. — Egito. 

Entre o Egito e a Berberia notamos inumeras se- 

melhancas, a comecar pelo tipo fisico dos felas, — 

muito parecido com as imagens pictograficas egipcias da 

epoca faraonica — com seu porte esguio, torso conico: 

aspecto tao comum entre os berberes atuais. Essa 

coincidencia esta atualmente explicada, porque sabe- 

mos que boa parte dos egipcios era composta de 11- 

bios (21). 

Os testemunhos historicos mais antigos que possui- 

mos sobre os libios sao os do Egito, que tern a grande 

vantagem de serem contemporaneos do inicio da His- 

toria Egipcia; sao sobretudo documentos arqueologi- 

cos (com desenhos pictograficos) tais como: maeas, 

placas de marfim, decoracoes de templos reais, etc. 
Numa paleta vemos o rei do Egito do sul, Narmer, con- 

quistando o Baixo-Egito, ao mesmo tempo que vence os 

libios, aliados dos egipcios do Delta, fisses libios ai sao 

indicados pelo nome de zemhu (tehenu e temhu em Mo- 
ret) (22). Um pouco mais tarde, Menes — 6 fundador 

oficial da monarquia egipcia (cerca de 3300 a.C.) — 

tambem e representado como vencedor dos libios, que 

figuram entre sens suditos. Mais numerosos sao os do- 

cumentos fornecidos pelos monumentos dos reis da IV e 

V dinastias (cerca de 2840-2540 a.C.), principalmente 

pelo templo do farao Sahura (cerca de 2660 a.C.). 

Ai, num baixo-relevo vemos chefes libios vencidos e 

enumerados (numeros inverossimeis) os cem mil bois, 

(21). — BERNARD, A. S. 0., I, 71; MORET, Histoire de VO- 
rient, I, 43; PITTARD, Les races et Vhistoire, 523; 
DIAS, op. ext., I, 184. 

(22). — BERTHELOT, op. cit., 129; MORET, op. cit. I, 95-96; 
CHAVREBIERE, Histoire da Maroc^ 17. 
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os dozentos mil asnos, carneiros e cabras de que 61e se 

apoderou (23). 

Durante o II milenio a.C., o Mediterraneo teve va- 

rios estados maritimos em plena expansao. Nas costas 

do Mar Egeu,x os aqueus, os dardanios, os licios, os tir- 

renios dominavam. Sao os povos do mar dos egipcios. 

files mantiveram estreitas relacoes com os libios, e foi 

deles ou dos egipcios, que os berberes receberam o co- 

nh'ecimento dos metais. fisses povos do mar, com o 

auxilio dos Jibios, invadiram muitas vezes o Egito (24), 

o que esta provado por inumeras inscri^oes. 

Vemos aparecer em todas as ocasioes em que a 

realeza faraonica esta em decadencia, esses libios de 

longos cabelos entrangados, com uma mecha pendente 

e uma pluma de avestruz (insignia de guerreiro, usada 

tambem pelos egipcios ate o Medio-Imperio), de bigo- 

des raspados como os niloticos, mas com uma longa 

barbicha e seu caracteristico estojo falico, — encontra- 

dos em 30 seculos de pictografias egipcias; eles se lan- 

^am entao sobre o yale do Nilo, praticando enormes 

razias. Como todos os nomades, tornaram-s'e muitas 

vezes os guardioes dos sedentarios e transform aram- 

se em merc'enarios, mas ao primeiro sinal de fraqueza, 

substituiram-se as dinastias indigenas (as XXII, XXIII, 

XXIY e XXVI dinastias do Egito sao libicas) (25). 

Na epoca de Ramses II (cerca de 1298-1232 a.C.), 

reaparecem os libios aliados aos povos do mar, fis- 

tes invasores possuiam espadas, perneiras e coura^as 

de ferro, o que nos faz pensar nos herois de Romero. 

Igualmente na segunda metade do II milenio a.C., na 

epoca de Mernefta (cerca de 1232-1224 a.C.), Maraiu, rei 

dos lebu, invade o Delta com um exercito composto de 

africanos (lebu, mashauasha, kahaka) e de gente vinda 

(23). — BORCHARDT, Grabdenkmal des Koenigs Sahure, 
in 4.°, Leipzig. 1913. Apud BERTHELOT, op. cit., 129; 
CHAVREBILRE, op. cit. 18; MORET, op. cit, I, 205. 

(24). — BERNARD, A. S. O., I, 75; MORET, op cit, II, SOB, 
545-549 e 585-586. 

(25). — BERTHELOT, op. cit, 129; BERNARD, A. S. 0., I, 
75; MORET, op. cit, 11, 665-668. 
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dos paises do mar (akaiuasha, tursha, luku, shardana, 

shagalasha) (26). 

Todos esses fatos v&n provar a existencia duma 

corrente intermitente de invasao, do Atlas para o Nilo, 

onde cferto numero de tribos berberes se fundiram com 

a popula^ao existente. Mas houve tambem uma cor- 

rente inversa, isto e, do vale do Nilo para a Berberia. 

Como nao achamos na Africa do Norte a abundancia 

de documentos historicos encontrados no Egito, somos 

obrigados a apelar para a Paleontologia e a Arqueoio- 
gia, que nos sao de grande auxilio. Assim, sabemos 

que o cao da Africa do Norte, muito comum no neoli- 

tico, parece ter sido domesticado fora da Berberia e s6- 

mente depois foi ai introduzido. fisse cao neoli- 

tico encontra-se ainda no sul do Saara tuaregue 

e esta representado nas gravuras rupestres, — de que ja 

falamos (26-a) — como um animal de orelhas direitas, 

muito semelhante e talvez descendente do chacal. Em 

outras gravuras vemos represenlados os atuais sluguis 

(lebreiros), raca oriunda do nordeste da Africa. 

O cavalo e tambem um elemento importado da 

Asia, atraves do Egito, pois parece que ^sse precioso 

instrumento militar do Homem — preponderante du- 

rante trinta ou quarenta seculos — veio das estepes da 

Asia central. Introduzido entre 2 500 - 2000 a.G. na 

cena historica do Mediterran'eo oriental, talvez pelos 

indo-europeus e outros invasores contemporaneos 

(cassitas), apareceu no Egito com os hicsos (27) e dai 

atingiu a Ndbia, onde, segundo alguns autores, se cru- 

zou com zebras, formando a nova ra^a conhecida pelo 

(26). — MORET e DAVY, Des clans aux empires, 194-206 e 
386-394; CHAVREBIERE, op. otf., 18; GSELL, H, a. 
A. iV. I, 347; GILES, in C. A. H„ II, 162-163 e 172-176; 
HALL, in C. A. H., TI, 275-283. 

<26-a) — Cf. supra, pp. 57-60. Vide tambem o interessante livro 
de GHILDE, Etude philologique sur les noms da "chien" 
de l* ant {quite jusqu'a nos jours, 44, 196 e passim. 

(27). — Vocabulo derivado do egipcio Hiku-khasut (transfor- 
mado posteriormente em hik-shos) "principe dos de- 
sertos"^. Maneto, erroneamente traduziu esse nome 
por "principe dos pastores", confundindo-o com ou- 
tra palavra: (shasu — beduino). Apud HALL, in 
C. A. H., I, 311. 
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nome de berbere. Essa nova ra^a espalhou-se pelo 

noroeste da Africa, na segunda metadc do II milenio 

a.C., por infermedio dos libios que vagavam entre o 

Egito e a Grande Sirte. ^sses libios ja utilizavam o 

cavalo no seculo XITI a.C. porque, quando nessa epoca 

invadiram o Egito com o auxilio dos povos do mar, em- 

pregaram carros de guerra. Da Berberia, o cavalo pas- 

sou para o Sudao ocidenial e para a Europe. E' pos- 

sivel tambem que o cavalo, partindo das estepes asia- 

ticas,tenha penetrado na Berberia pela Espanha (28). 

Oulra prova da existencia das relacoes entre o Egi- 

to e a Berberia esta na expansao do culto solar do car- 

neiro Amon-Ra, oriundo da faraonica Tebas, durantc 

o II milenio a.C. £lsse deus teve tambem santuarios 

na Nubia e no oasis de Siua, conhecido pelos gregos sob 

o nome de 'Apfiwelov (Ammoneion). Os colonos da 

Cirenaica o adotaram e o identificaram com Zeus (Zeus- 

Amon). As gravuras rupestres do sul de Orao (29) 

atestam que o culto do carneiro Amon-Ra era praticado 

na Berberia. O interessante e que esse culto se man- 

teve ai apos a conquista dos fenicios, cartagineses e 

romanos, sofrendo modificacoes mais ou menos pro- 

fundas; dai, espalhou-se por toda a Africa do Norte e 

Sudao. Isso nos leva a pensar que sua expansao te- 

nha sido lenta, de tribo em tribo, porque os habitantes 

da Berberia nao mantinham rela^oes diretas com os 

egipcios. O culto desse deus deve ter penetrado na 

Africa do Norte entre os scculos XVI e XII a.C., epoca 

em que os libios que viviam a leste da Grande Sirte, 

foram atraidos pel as riquezas do Egito e tentaram va- 

rias vezes saquea-lo, estabelecendo-se entao, relagoes 

mais estreitas entre as duas regioes (30). 

Essas rela^oes entre a Berberia e o Egito continua- 

ram ate aos nossos dias, mostrando com isso a existen- 

cia duma via natural de penetracao de elementos cul- 

(28). — BERTHELOT, op. ext., 48 e 92; GSELL, H. a, A. 2V., I, 

233; MYRES, in C. A. H.f I, 107-108. 
(29). — Cf. supra, p. 59. 
(30). — GSELL, H.a.A.N., I, 266-267 e 251-253; BERTHE- 

LOT, op. cit, 123-124; JULIEN, op. cit., 42; GAUTIER, 
Le pass£ de VAfrique da Nord, 3S. 
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turais em todas as epocas. Assim, o camelo que tinha 

existido anteriormente na Africa, foi novamente intro- 

duzido na Berberia, em gprande escala, na epoca do Im- 

perio Romano por essa via. 6sse animal, montada ti- 

pica do arabe, era conhecido, mas nao usado no E^ito 

faraonico, como se pode ver em alguns monumentos do 

Alto-Egito (31). No IY seculo, el'es eram mnito nu- 

merosos na Tripolitania, pois Amiano Marcelino nos 

diz que Leptis, ameagada pelas tribos nomades vizinhas, 

apelou para o governador da provlncia Romano, con- 

de da Africa, ^ que este pediu 4.000 camelos em troca 

do seu auxilio, o que vem provar que o rebanho dessa 

cidade ja era consideravel. Foram os romanos os in- 

trodutores em grande escala do camelo na Africa do 

Norte, quando fizeram vir um corpo de cameleiros si- 

rios para a defesa do limes (32); por outro lado sa- 

bemos que Cesar tomou 22 camelos de Juba I na ba- 

talha de Tapso (46 a.C.),o que indica ser o camelo ani- 

mal conhecido na Berberia de entao, mas de uso dimi- 

nuto. No seculo III, quando a civilizagao urbana de- 

clinou, as tribos pastoras retomaram o terreno que ti- 

nham perdido com o aumento da area agricola . As- 

sim, o camelo generalizou o nomadismo e vingou o no- 

made do invasor romano. 

2. — O Saard e o negro, 

A Berberia esta limitada ao sql pelo deserto de 

Saara, que era entao menos esteril do que boje e per- 

mitia uma vida prospera nos oasis. Os escritores gre- 

gos e latinos (33), descrevendo o Saara, diziam-no ha- 

bitado pelos etiopes. Mas quern seriam esses etiopes? 

A palavra grega AtOLones (Aithiopes) f que aparece pela 

primeira vez nos poemas homericos (34), foi adotada 

(31). — BERTHELOT, op. cit, 93; GAUTIER, Le Sahara, 129- 
141. 

(32). — Cf. infra, n. 257. 

(33). — Vide o Periplo de Hanao, I, 6 e Plinio, His tor ia Natu- 
ral, V, 14 e V, 51 e 52. Apud GSELL, H, a. A, N.f I, 
63-64. 

(84). — BERTHELOT, op. cit,, 139. 
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pelos romanos e significa pessoa de face queimada, es- 

cura. Os autores classicos aplicavam fesse termo aos 

verdadeiros negros (35). E' verdade que podia desig- 

nar tambem homens de pele muito escura, mas sem 

ser negra. Os berberes, cuja cutis branca era escure- 

cida pelos efeitos dos raios solares, sao qualificados de 

nigri, mas nao sao absolutamente chamados etiopes 

(36). Atraves dessas afirma^oes vemos a interessante 

mudanga de sentido sofrida por essas duas palavras; 

atualmente chamamos de etiopes os indiyiduos de cutis 

escura, — mas nao negra — e de negro os de epiderme 

preta. 

Numerosos testemunhos provam que, durante a 

Antiguidade, toda a Berberia esteve cercada ao sul pe- 

los etiopes, chamados algumas vezes de etiopes oci- 

dentais (37). Estrabao nao sabia indicar os limites 

entre a Etiopia e a Libia, mesmo na regiao ribeirinha 

ao Oceano. Podemos, entretanto, extrair do texto da obra 

desse autor e de outros, algims dados mais precisos (38). 

A tradugao grega do Periplo de Hanao menciona 

os etiopes, nao somente nas costas do Saara (39), onde 

mais tarde sao ainda encontrados (?) por Cilace (40), 

mas tambem ao sul de Marrocos, na regiao montanhosa 

onde corre o Lixo, isto e, o atual uadi Draa. Sao? tal- 

vez os etiopes daratitas (ribeirinhos do rio Darate, o 

uadi Draa dos nossos dias) citados como habitantes da 

costa por Polibio ou Agripa, segundo Plinio (41). 

(35). — Herodoto, VII, 70. Diodoro, III, 8. Apud GSELL, 
H. a. A. V., I, 229. 

(36). _ GSELL, H.a.A.NI, 229. 

(37). — Herodoto, VII, 70. Apud L'enqaSte.,,, II, 157. 

(38). — Isidoro de Sevilha, EtimoL, XIV, 5, 17; Estrabao, IV, 
4, 3; XVII, 3, 5; XVII, 3, 7 e 8; Pomponio Mela, III, 
96; Plinio, Historia Natural, V, 43 e 77; Eustato, Co- 
mentdrio m Dionisio Periegeta, verso 179 (Geogr. gr, 
min. II, p. 248); Agatemero, II, 7 {ibidem, p. 473). 
Apud GSELL, H. a. A. N., I, 295. 

(39). — § 11. Gf. GSELL, H.a.A.N., I, 295. 

(40), — Cilace, 111, Apud GSELL, H.a.A.N., I, 295. 

(41). —Histdria Natural, V, 10. Apud. ROGET, Le Maroc 
che* let, auteurs anciens. 32. 
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Diz Herodoto (42) que os garamantes, povo ber- 

bere sedentario, habitando os oasis ao sudeste dos ge- 

tulos, cacavam os etiopes — provavelmente habitantes 

do Tibesti — talvez para obter ^escravos necessaries aos 

sens trajbalhos agricolas. E' evidente que nem todos 

os etiopes estabelecidos ao sul da Berberia eram es- 

cravos, porque os textos nos provam a existencia de 

prosperos povoados e nos dizem mesmo que eles faziam 

guerra aos mouros e aos romanos. Ocupavam esse terri- 

torio havia muito tempo e so foram repelidos para a zo- 

na do Sudao quando os romanos, introduzindo o camelo 

em grande escala, expulsaram o berbere nomade das 

terras araveis das planicies e o transformaram em no- 

made cameleiro. fiste, necessitando de espago palra 

pastagem de sfeus rebanhos, expulsou por sua vez os 

etiopes para o Sudao (43). Atualmente, o limite en- 

tre o berbere e o negro e, grosso-modo, o Niger no in- 

terior e o cabo Branco na costa (44). Estrabao e Pli- 

nio falam nos seus escritos dos garamantes, referindo- 

se a expedicao que contra eles foi leyada a efeito pelo 

proconsul da Africa, Gornelio Balbo, o Jovem, que os 

venceu, mas nao anexou seu territorio ao Imperio Ro- 

mano (45). 

Durante o pferiodo da dominacao cartaginesa na 

Africa do Norte, — de que trataremos pormenorizada- 

mente em capitulo especial — negros oriundos dos oa- 

sis do Saara, ou do centro da Africa, foram introduzi- 

dos como escravos nas cidades e nas regioes agricolas 

da Berberia. Nada indica, porem, que esse trafico te- 

nha fornecido durante o Imperio Romano os bracos ne- 

cessarios a exploragao dos grandes dominios africanos: 

a regiao era bastante povoada para necessitar dessa mao 

de obra estranha. Mas essa imigra^ao negra sempre 

(42). — Herodoto, IV, 153 (Apud Uenqucte... I, 363), diz: 
"fcsses garamantes cagam os etiopes trogloditas 

nos seus carros de quatro cavalos; porque os Hopes 
sdo, na corrida, os homens mais dgeis do mando.," 

(43). — GSELL, H. a. A. V., I, 300; GAUTIEH,Sa., 134-141. 
(44). — GARY e WARM1NGTON, Les explorateurs de Vanti- 

qaiU, 255-256; JULIEN, op, cit, 178-179; GSELL, 
H. a, A. N.t I, 299. 

(45). — BESNIEH, Lexique de giographie ancienne, 330. 
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foi praticada; os etiopes sempre procuraram o Tell "q 

a ra^a de Grimaldi, na Liguria, e o simbolo de qne fela 
foi ainda mais alem, atingindo a Italia em epoca muito 

remota (46). So por esse fato da continua influencia 

do etiope na Berberia, o assunto interessa a nossa tese. 

Os negros oriundos do centro da Africa, depois da 

aboli^ao do trafico e da conquista francesa, diminuiram 

na Berberia, mas sao ainda bastante numerosos em 

Marrocos. Por outro lado, sabemos que a introducao 

de negros nao "foi muito ativa na Antiguidade. Mas 

na Idade Media, com a penetra^ao do Islao no interior 

da Africa, o trafico foi muito intensificado. A maioria 

desses negros era composla de sudaneses, que se tor- 

naram escravos domesticos ou formavam tropas espe- 

cializadas ao servico dos chefes magrebinos. Como o 

muculmano nao teve preconceito de cor, a mestica- 

gem foi intensa, principalmente em Marrocos (47), o 

que explica a elevada posicao social ai ainda hoje ocu- 

pada pelos mestizos. Pbdemos mtesmo acrescentar que 

o atual marroquino da regiao do Atlas possui espe- 

cial propensao para ter em seu harem mulheres negras. 

Mas, mesmo com essa mestigagem, os montanheses mar- 

roquinos sao berberes e nao se tornaram negros (48). 

0 fator clima, segundo teorias modernas, tern tam- 

bem grande importancia na separacao racial. Assim, 

a ra^a branca e detida ao sul do Saara por um adver- 

sario infimo e inumeravel, o exercito de mosquitos por- 

tadores da malaria. O negro e por sua vez desviado 

do Saara por ter os poros da sua pele muito abertos e, 

nessas condicoes, precisa beber bastante e viver num 

clima umido. Essa contribui^ao da medicina moderna 

e muito interessajite. Ela serve para provar que o 

Saara foi oulrora menos esteril e que o negro podia en- 

tao habitar perfeitamente os oasis ao sul da Berberia, 

pois os textos antigos afirmam com absoluta seguran- 

^a sua presenca nesses locais. files devem ter sido ^ex- 

(46), — GSELL, H. a. A. N.t I, 302-303. 

(47). — Ibidem, I, 282; GAUT1ER, P. A. N., 375-376; WEU- 
LERSEE, op. cit; 91. 

(48). ~ GAUTIER, A. B.f 9-10. 
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pulsos nao somente pelos berberes, mas tambem pelo 

clima. Isso deve ser verdade, porque os que permane- 

cem ainda nos oasis, entao em plena degenerescen- 

cia (49). 

3. — 0 berhere e o guanche. 

0 capitulo sobre o berbere e as influencias que re- 

cebeu ou transmitiu estaria incompleto se nao nos refe- 

rissemos aos guanches (50), esse interessante povo es- 

tabelecido no extremo ocidente de Marrocos, isto e, 

nas Ilhas Canarias. 

O problema da origem etnica dos guanches — in- 

timamente ligado ao das origens linguisticas — esta 

envolto em densa obscuridade, mas ja se conseguiu che- 

gar a algumas conclusoes positiyas. E' verdad'e que o 

assunto e extremamente controvertido, pois ha quern 

queira ver nos guanches os d'escendentes das popula- 

coes que conseguiram escapar ao cataclisma que se te- 

ria abatido sobre a Atlantida. Outros dizem que eles 

sao o resultado da superposicao duma popula^ao de 

origem yandala ou goda sobre um fundo berbere (51). 

Mas o certo e que o tipo fisico do guanche, — que pa- 

rece meihor conservado em Tenerife — e descrito pelos 

autores como o dum individuo de alta estatura, louro 

e de olhos azues, trigueiro, rosto longo, vigoroso, muito 

agil, levando sobretudo vida pastoril, cobrindo-se 

com peles de animais, habitando grutas onde deposi- 

tava seus mortos mumificados, quando nao os enter- 

rava (52), sendo, portanto, muito parecido com o ber- 

(49). ~ BERTHELOT, op. cit, 52; GAUTIER, A. R., 10, 

(50). — Nome que designava os habitantes primitivos de Te- 

nerife, mas que se f i "ralizou a todos os habitantes 
do arquipelago na ep^ da conquista iberica (Apud 
prof. URBAN OCANUTc SCARES, Ensaios filologicos, 
25). Alias esse nome e um dos nove vocabulos ber- 
beres que penetraram em nossa lingua (Apud AN- 
TENOR NASCENTES, Diciondrio Etimologico da Lin- 
gua Portuguesa, p. XXVII). 

(51). — SCARES (Prof. URBANO GANUTO), op. cit.f 25-26. 

(52). — BERTHELOT, op. dt., 133. 
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bere louro (53). Ao lado desse tipo existia outro mui- 

to semelhante ao berbere moreno. 

Alguns autores dizem que o guanche e descen- 

dente do Homem de Cro-Magnon e duma ra^a de pe- 

quena estatura, de cabeca curta. fisse fato c um argu- 

mento muito forte em favor da tese da identidade ctni- 
ca berbere-guanche que adotamos, porque encontra- 

mos o mesmo argumento em muitos autores quando se 

referem a origem etnica do berbere (54). Para refor- 

^ar nossa afirma^ao, existem nas Canarias inumeras 

inscrigoes rupestres que sao identicas as libicas. Mas 

nao e so. Hoje esta provado que o dialeto guanche e 

um dialeto berbere (55). Nesse senlido, o prof. Urbano 

Canuto Soares publicou um excelente trabalho, em que 

prova justamente essa nossa ultima asser^ao (56). Para 

consolidar ainda mais o nosso ponto de vista, sabemos 

que os guanches ignoravam o uso dos metais (57). Ja 

dissemos (58) que a Berberia nao teve uma idade dos 

metais propria e que foi provavelmente pelas rela^oes 

comerciais que a metalurgia do cobre, do bronze e do 

ferro se tornou conhecida na Africa do Norte. Isso po- 

dera servir para datarmos, grosso-modo, a epoca em que 

as relagoes entre os guanches e os berberes do continen- 

te eram freqiientes, mostrando tambem que houve in- 

terrupcao das mesmas, porque a civilizacao guanche 

permaneceu estacionaria era comparacao com a libica. 

4. — O femcio-cartagines e o judeu. Sims in- 

fluencias no berbere, 

Os fenicios tiveram pouca influencia na forma^ao 

etnica do berber'e. Fundando colonias apenas no li- 

(53). — Cf. supra, pp. 66-67. 
(54). — Cf. supra, pp. 67. 
(55). — GSELL, H.a.A.N. I, 310; GESCHER, L'Espagne dans 

le monde, 289-290. 
(56). — SOARES, (Prof. URBANO CANUTO), Ensaios filold- 

gicos (Um manuscrito portugues do seculo XVI e o 
problema guanche), Porto, 1920. Tip. de "A Tri- 
bunal. Separata da "Revista da Faculdade de Ley, 
tras do Porto", Nos. 1-2. 29 pp. 

(57). — BERTHELOT, op. cit, 133. 
(58). — Cf. supra, p. 61, 
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toral e sendo estas geralmente cercadas de muralhas, 

sua influencia etnica fez-se sentir com pouca intensi- 

dade. 

O mesmo aconteceu com seus descendentes, os 

cartagines'es que, no inicio da sua hegemonia, limita- 

ram-se a ocupar apenas pontos de escala nas costas. So 

muito mais tarde e em grande parte em conseqiiencia 

dos resultados da primeira guerra punica, eles se vol- 

taram para o interior africano. Nada indica, porem, 

que esse territorio fosse fortemente colonizado por eles 

(59). 

Outro tanto nao aconteceu ao judeu. Existem 

atualmente cerca de 300.000 filhos de Israel (?) espa- 

Ihados pela Tripolitania, Tunisia, Argelia e Marrocos. 

Sabemos que ja eram numerosos na epoca romana e 

que a maioria era composta de verdadeiros hebreus, 

talvez oriundos da imigra^ao cirenaica no tempo dos 

Ptolemeus (60). Mas, entre os atuais judeus da Africa 

do Norte, notamos inumeros berberes — hoje comple- 

tamente "esquecidos da sua origem — cujos antepassa- 

dos foram convertidos ao judaismo. E' essa a mais 

importante influencia do judeu sobre O' berbere que 

conhecemos. Verificamos curiosamente que o anti- 

semitismo atual do berbere se exerce, em parte, contra 

alguns dos seus prdprios irmaos de sangue. 

5. — O romano e o berbere, 

Neste item trataremos apenas da influencia do ro- 
mano na forma^ao etnica do berbere, deixando para 

um capitulo especial o estudo do dominio romano na 

Africa do Norte. 

Apos a derrota de Cartago e ate a epoca de Julio 

Cesar, os romanos so se interessaram pelo nordeste da 

Tunisia e, salvo uma tentativa infeliz para reerguer 

Cartago, nao criaram nenhuma colonia na Africa. Mas, 

no meio s6culo que precedeu e no seculo que se seguiu 

a era crista, Roma fundou algumas dezenas de colonias 

(59), _ GSELL, H. a, A. N,f I, 277, 

(60). — Ibidem, I. 280w2Sl. 
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e nelas implantou um certo numero de cidadaos roma- 

nos e de estrangeiros, principahnente italianos. Infe- 

lizmente, sabemos muito pouco sobre essa imigra^ao 

oficial, mas nao devemos exagerar a sua importancia. 

Temos certeza, por exemplo, de que 500 familias, quan- 

do muito, foram instaladas em Thamugadi (colonia 

Ulpia Marciana Trajana, atualmente Timgad) (61); 

por outro lado, a colonia romana mais importante da 

Africa, a que Augusto fundou "em Cartago, tinha ape- 

nas 3.000 colonos romanos (62). 

Alem desses colonos, devemos levar em conta tam- 

bem os que obtiveram concessoes em territories nao co- 

loniais e que .vieram se fixar voluntariamente nas pro- 

vincias africanas. O numero destes novos imigrantes 

e impossivel ser obtido, mas eles nao deviam ser nu- 

merosos, porque eram geralmente veteranos do exer- 

cito da Africa que recebiam terras. Ora, sabemos que 

o efetivo desse exercito nunca passou de 25.000 ho- 

mens no Alto-Imperio e, como o servigo militar ^era en- 

tao muito prolongado (25 anos), o numero dos vetera- 

nos licenciados anualmente nao poderia ser muito ele- 

ado (63). Alem disso, antes do II seculo o recruta- 

mento dos auxiliares era feito fora da Africa. Nesse 

seculo, sabemos que os recrutas africanos figuravam ao 

lado de espanhois, corsos, sardos, gauleses, sicambros, 

dalmatas, bretoes, partas, etc. E no meado desse 

seculo, tanto os legionaries, como os auxiliares, sao re- 

crutados quase que exclusivamente na Africa (64). Ye- 

mos, portanto, que nessa epoca o afluxo de sangue ro- 

mano cessa quase completamente e, em conseqiiencia, 

a populacao berber'e, que tinha recebido muito pouca 

influencia de romanos ou italianos, continua quase in- 

teiramente isenta desse influxo. 

<61). — Vide BARTHEL, Romische Limitation in der Provint 
Africa (ext. dos "Bonner Jahrhiicher", GXX, 1911), 
p. 104, Apud GSELL, H.a.A.N., I, 277. 

(6.0. — Apiano, Lib*, 130. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 277. 

(63). — GSELL, H.a.A.N., I, 277. Vide. ADCOCK, in C. A. 
H., IX, 708. 

(64). — JULIEN op. cit., 154; HOMO, Lrempire remain, 199- 
201. 



— 81 — 

6. — Os iberos e o povoamento da Iberia, 

Apos termos mostrado as influencias que os egip- 

cios, negros, guanches, fenicios, cartagineses, judeus 

romanos exerceram ou receberam do herbere, vejamos 

agora o problema dos iberos. 

O nome ibero (65), que Herodoro (chamado o Poli- 

tico, contemporaneo de Socrates) (66) parece ter sido 

o primeiro a aplicar a todos os povos ao sul dos Piri- 

neus, designava talvez originariamente um so povo, e 

a expansao de nomes como Iliberris (Cidade Nova), 

llerda, Jlipula, marca os progressos da sua potencia. 

O ibero e de origem africana. Essa origem e um 

dos problemas mais debatidos cm Historia, mas, ape- 

sar disso, e essa a opiniao da maioria dos aulores (67), 

que dizem ser o ibero oriundo do berbere, ou ter com 

ele uma origem comum. Essa afirmacao e velha, pois 

Leibniz e Niebuhr ja a tinham empregado (68). 

Schulten (69), que considera o ibero como um hami- 

ta de raca berbere, descreve-o como dolicocefalo, de pe- 

quena estatura, cor tostada, labios grossos e nariz acha- 

tado. fesse autor e partidario da tese da intensa colo- 

(66). — Do grego iberos, ( *I/fypos), latim ibem, mas de ori- 

gem discutida. Para Pictet, o radical da palavra 
ibero e o mesmo de aria; outros derivam-no do he- 
breu Eber ou Ibra (passagem, limite) e dai teria dc- 
rivado o nome dado ao rio Ebro {Eber, Iber, Ebro), 
por ser um limite, uma fronteira bem definida. Ibero 
significaria pois o habitante das bordas do Ebro. Ou- 
tros ainda, dizem-no derivado da situayao da Iberia 
alem dos Pirineus, ou em virtude^ dos iberos terem 
transposto os montes. (Apud ANTENOH NASGEN- 
TES, op. cit, 417). 

(66), — MDL.LER, Fragmenta historicorum Graecorum, ed. 
Didot, 11, p. 54. Apud SORRE, SION e CHATAIG- 
NEAU, Mediterrante. Peninsules miditerraneennes, 
1,89. 

(67). — SOUZA, Historia de Portugal 17; MENDES CORRfiA, 
R, n,t 134; CARDOZO, Citdnia de Briteiros, 39. 

(68). — OLIVE IRA MARTINS, Historia da civilizagdo ib erica, 
24. 

(69). — SCHULTEN, Numantia, I, 47. Apud MENDES COR- 
R£A, Os povos primitivos da Lusitdnia, 312; BALLBS- 
TEROS, Historia de Espana, I, 127, 
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nizagao ligiirica na Peninsula. Mas isso nos parecc 

exagerado, porque os berberes mais proximos dos n'e- 

gros do Sudao nao apresentam esses caracteres negrdi- 

des atribuidos por ele ao ibero; alem disso, sabemos 

que esse autor em tudo ve o ligure, ate mesmo entre os 

lusitanos (70), que Mendes Correa, grande autoridade 

no assunto, considera oriundos dos iberos ou dos cel- 

tiberos, isto e, da fusao dos iberos com os celtas inva- 

sores do seu territorio (71). 

Quanto ao povoam'ento portugues, Mendes Corrda 

(72) nota em Muge dois tipos antropologicos diferen- 

tes: um, proto-braquicefalo, que explica ser um ramo 

tardenoisense vindo como o azilense (73) pela Asia e 

Damibio (74); o outro, dolicocefalo, que e o tipo tarde- 

noisense, oriundo do capsense. Deles, Mendes Correa 

(75) faz derivar os tipos Portugueses atuais: do pri- 

meiro o dolicocefalo baixo e moreno que e o elemento 

predominante; e do segundo o outro, composto de ele- 

mentos nordicos e de morenos altos, alguns dos quais 

de provavel origem semita. Gilberto Freyre (76) ex- 

plica a predisposi^ao do portugues para a colonizagao 

dos tropicos, justamente por esse carater de povo in- 

definido entre a Europa e a Africa do Norte. 

Bosch-Gimpera (77) acha que os iberos do eneo- 

litico sao os antepassados dos iberos da idade do fer- 

ro, os pirenaicos os antepassados dos bascos atuais e 

que os tartessios dos textos historicos, derivariam 

duma nova penetracao de provavel origem africana, 

(70). — SORRE, SIGN e GHATAIGNEAU, op. cit., I, 89; vide 
tamb^m a obra de FRAN PAXEGO, Portugal nao e 
ibirico, 

(71). — MENDES GORRfiA, R. n., 64. 
(72). — Ibidem, 65. 
(73). — Cf. supra, pp. 47-51. 
(74). — MENDES CORRfiA, Sur les brachycephales prenioli- 

thiques, Apud /?♦ n., 64. 
(75). — IDEM, R, n.t 93; VASCONGELOS e SA*, in "Histdria 

de Portugal", Portucalense Editora, I, 59-63. SOR- 
RE, SION e CHATAIGNEAU, op. cit., I, «9. 

(76). — FREYRE (Gaberto), Casa Grande & Senzala, 2, 3, 5, 
6 e 140-142. 

(77). — Apud MENDES CORREA, in "Histdria de Portugal", 
Portucalense Editora, I, 154-155. 
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qtre teria destruido a cultura andaluza do bronze. Mas 

Mendes Correa (78) discorda, dizendo que as relacdes 

genealogicas entre almerenses e iberos, e entre pire- 

naicos e bascos, sao verossimeis e qire a distingao — 

como a identifica^ao — entre as popula^oes peninsula- 

res dos periodos eneolitico e do bronze, anteriores ao 

fim do segundo milenio, sao meras conjecturas. 

Grande numero de escritores, admitindo a origem 

africana do ibero, discordam, entretanto, sobre a data da 

sua ida da Africa para a Europa, como tambem sobre a 

prioridade do celta e do ibero na meseta espanhola. 

Assim, Schuiten (79) admite que o ibero foi precedido 

pelo ligure — que para ele e tambem de origem afri- 

cana — e que perseguindo-o, penetrou na Galia em 500 

a.C., ocupando entao a Provenca e a Aquit^nia, mas 

sendo expulso em 400 a.C. pelo celta, penetra de novo 

na Iberia ,e ocupa a meseta central, tendo o celta nas 

suas pegadas. Da fusao das duas ra^as nasceu o tipo 

classico do celtibero. Afinal, de todas essas afirma- 

coes, chegamos a conclusao de que o problema do ibe- 

ro e muito complexo, tao complexo como a propria for- 

magao do povo da Iberia, verdadeiro pot-pourri de ti- 

pos humanos, formado por sucessivas levas de elemen- 

tos africanos, caldeados com 'elementos vindos de alem 
Pirineus. 

7. — As semelhancas entre o ibero e o berhere. 

Apos havermos descrito o povoamento da Iberia, 

e mister ressaltar as semelhancas entre os dois tipos hu- 

manos separados pelo Estreito de Gibraltar, 

A semelhanca entre os dois tipos e notavel, tan to 

moral como fisicamente. Gertos episodios da Historia 

da Berberia parecem ter sido extraidos da Historia 

Iberica. Assim, como o ibero, o berbere gastou inu- 

meras vezes a sua energia em lutas, sem grandeza e sem 

interesse, entre individuos, familias, aldeias ou tribos. 

Quase sempre o berbere nao teve os sentimentos de lar- 

(78). — MENDES CORRfiA, in "Histdria de Portugal", Port^i- 
calense Editora, I, 154-155. 

(79). — Apud BALLESTEROS, H. E.f I, 127. 
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ga solidariedade que formam as na^oes. Pode-se di- 

zer dele o que Estrabao (80) dizia do espanhol; 

"... so tendo audacia para as pequenas cou- 

sas, incapaz de empreender as grandes, porque 

nao tinha sabido formar sociedades fortes e 

poderosas." 

Estudando os generos de vida dos iberos e dos ber- 

beres, nota Mendes Correa (81) que os ultimos, seden- 

tarios, nomades ou citadinos, so adotam qualquer des- 

ses modos de existencia premidos pela natureza da re- 

giao que habitam. Essas tendencias foram dominadas 

no ibero pelas condi^oes geograficas, p'ela montanha, 

pela fronteira e pela feracidade do solo. Sustenta ainda 

Mendes Correa que o aspecto geral das aldeias cabilas e 

similar ao das aldeias ibericas; as culturas, o regime das 

propriedades, as industrias populares, sao muito seme- 

Ihantes. Os jardins de certas cidades marroquinas lem- 

bram as huertas da Andaluzia. 

Na Antiguidade a semelhan^a fci ainda mais nota- 

vel que nos tempos modernos. Assim, o ibero e o ber- 

bere possuiam as mesmas armas (escudo, lan^a, funda), 

as mesmas vestes (sagum, chilaba), a mesma tatica de 

guerra, sutil combinagao de ataque e de fugas rapidas 

com o sistema de emboscadas (Viriato, Jugurta, Tacfa- 

rinates, Masinissa,( foram mestres no assunto) e ate as 

mesmas instituicoes politicas (82). Neles encontramos 

ate os mesmos defeitos e virtudes: fidelidade, cavalhei- 

rismo, hospitalidade, indolencia (cousas que herda- 

mos). Tambem em materia de religiao houve s,eme- 

Ihan^as: os cultos de Erable e da Pena TCI (83) dos ibe- 

ros sao encontrados tambem entre os berberes, em for- 

ma diferente, mas similar. 

Todos esses fatos nos levam a conclusao de que o 

ibero e o berbere tern um fundo comum, que perten- 

cem a uma sub-variedade da classificagao de Giuffrida- 

<80). — III, 4,5. Apud GSELL, H. a. A. AT., I, 27. 

<81). — MENDES CORREA, if. n., 137-138. 

<82). — SCHULTEN, in C. A. H., VII, 783-784. 

<83). — GOURY, L'homme des ciiis lacustres, II, 559 e segs. 
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Ruggieri (84): Homo sapiens indo-europeus, varieda- 

de dolicomorphus, sub-variedade mediferraneus, den- 

tro da variedade dolicomorfa dos leucodermes. 0 gran- 

de Topinard (85) afirma tambem que ha fortes presun- 

goes de que 

"o fundo comum mais antigo da Peninsula 

Iberica, da bacia do Garona e das ilhas do Me- 

diterraneo e berbere." 

Por sua vez. Van Gennep (86), falando da identi- 

dade do tipo mediterraneo, diz: 

"os mesmos cranios, os mesmos indices nasais^ 

as mesmas relacoes de ossos curtos com ossos 

longos, se encontram em todo o contorno do- 

Mediterraneo ocidental. Temos em Franga 

populacoes ibero-berberes caraterizadas. Dum 

sardo, dum siciliano, dum portugues, dum 

espanhol, a um berbere da Tunisia, da Arge- 

lia ou de Marrocos, ha uma diferenga infini- 

tesimal." 

Augustin Bernard (87) afirma, de acordo com os 

trabalhos de Quedenfeldt, Flamand, Tissot, que o tipo 

mais comum na Berberia (dois tergos), dfe cranio alon- 

gado, cabelos e olhos negros, de pequena estatura, e o 

tipo mais comum na Europa meridional (na Iberia, na 

Italia, no sudoeste da Franga). 

Certos autores, entusiasmados com a generalizagao 

do tipo ibero-berbere, querem-no fazer tronco dos si- 

canos e dos bascos. Na Antiguidade dizia-s'e que os sica- 

nos eram autoctones e e na Historia lendaria que co- 

(84). — GIUFFRIDA-RUGGIERI, Schema de classification des 
hominiens atuels, Genebra, 1912. Apud MENDES 
CORRfiA, i?. n., 116. 

(85). — TOPINARD, Elements dfanthropologie gintrale, 498 e 

502. Apud MENDES CORRfiA, R. n., 116. 

(86). — VAN GENNEP, En Algerie, 159. Apud MENDES COR- 
R£A, R, n., 116-117, 

(87). — BERNARD, Le Maroc, 64; IDEM, A. 5. O., I, 71. 
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locamos a luta de Cocalo, rei de Camico contra o inva- 

sor Minos. Os gregos os distinguiam dos siculos (88) 

e admitiam sen parentesco com uma populacao que 

habitava a Iberia nas margens do rio Sicanos, o que 

levou certos autores modemos a identifica-los com os 

iberos ^e berberes (89). Os bascos sao tambem filiados por 

certos escritores (90) aos berberes, gragas, sobretudo, 

a pequena distancia que separa o Atlas, onde acampa 

o berbere, das Sierras onde o basco se encastelou. Mas 

tudo isso e mera suposicao que podfe ser ou nao trans- 

formada em verdade algum dia, apos acuradas pesqui- 

sas. O certo e que iberos e berberes apresentam um 

tipo flsico semelhante, fazfendo ambos parte de conjun- 

tos pouco homogeneos, de verdadeiros amalgam as de 

tipos antropologicos (91). 

C). — 05 DIALETOS BtRBERES. 

1. — Area de extensdo. 

Entre os habitantes da Africa do Norte logo se esta- 

lyeleceram relacoes, oriundas principalmente da domes- 

ticacao de animais, da transumancia, da necessidade 

de cereais pelos nomades do sul. Essas relacoes foram 

facilitadas sobremaneira pela unidade da lingua fala- 

da por eles, de onde derivam os dialetos- berberes 

atuais (92). Finck (93), discorrendo sobre as linguas 

(88). — Cilace, 13; Estrabao, II, 4. Apud GLOTZ e C6HEN, 
Histoire grecque. I. Des origines aux gaprres mediques, 
176. 

(89). — Tucidides, VI, 2; Estrabao, II, 4; Filisto, fr. 3; Heca- 
teu, fr. 15; Esteyao de Bizancio, ^LKavia ; vide SCHUL- 

TEN, Numantia, t. I, 56-57; art. Sikaner in Pauly-Wis- 
sowa, 2.a serie, t. II, p. 1459. Apud GLOTZ e CO- 
HEN, op. cit, I, 176. 

(90). — RBCLUS. La France et ses colonies, I. Apud AMBDfiE 
d'lVIGNAG, in "Le Mois", n,o 96, 58-59. 

(91). — MENDES CORHEA, i?. n.t 117-118 e 125-126. 

(92). — GSELL, H.a A.N,, 1, 28; CHAVHEBIEHE, op. c&, 22; 
BERNARD, Le Maroc 66 

(93). — No seu importante livro Die Sprachstdmme des Erd- 
kreises, Apud SOARES (Prof. URBANO CANUTO). 
op. cit., 29. 
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hamitcHsemiticas, divide-as em dois grandes grupos; — 

o berberico e o cuchitico,. 0 primeiro, considerado por 

ele como sucessor do antigo libico, e subdividido em 

grandee numero de dialetos, alguns dos quais sao bem 

conhecidos, como o cabilico, o chibico e outros ainda 

pouco estudados, como os que se falam nas margens do 

Senegal. 

As comparacoes feitas pelos eruditos entre os dia- 

letos berberes e o basco, o etrusco, e as linguas turani- 

cas, foram conduzidas por metodos criticaveis e devem 

ser postas de lado, como quer Gsell (94). Nao acon- 

tece o mesmo com as comparagoes feitas entrfe o egip- 

cio antigo, — transformado mais tarde no copta — e os 

idiomas falados na Nubia (entre o Nilo e o Mar Ver- 
melho), na Abissinia (galas, somalis, massais), com o 

idioma haussd (entre o lago Chade e o Niger), e com 

opeul (disseminado no Sudao central e ocidental), 

apesar de Delafosse ter excluido desse grupo o haussa 

e o peul (95), O parentesco dessas diferentes linguas 

entre si e com os dialetos berberes, pode ser encarado 

hoje como Verdadeiro e demonstrado. Constituiu-se as- 

sim, uma familia linguistica chamada ordinariamente de 

camita ou hamitica (96), que se estendeu e estende 

por todo o norte do continente africano, desd'e o cabo 

Guardafui ate o Atlantic©, avangando ao sudeste ate en- 

tre o lago Yitoria-Nianza e o Oceano Indico, e ao sudoesle 

ate ao Sudao, no meio de linguas bem diferentes. Mas 

esse parentesco e evidentemente muito antigo. Muitos 

milhares de anos antes da nossa era, o egipcio ja estava 

constituido como lingua, e o idioma libico se desenvol- 

veu ao seu lado, de maneira autonoraa (97). Essa lin- 

gua berbere, falada ainda boje por um tergo dos habi- 

tantes da Africa do Norte sob a forma de dialetos, — 

o arabe e falado pelos dois tercos restantes gragas a 

(94). _ GSELL, H. a. A. N., I, 320. 

(95). — Vide C. MEINHOF, Die Sprachen der Hamiten 
{Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts, 
IX, 1912). Apud GSELL, H.a-A.N., I, 320; BOISSIER, 
L Afrique romaine, 6-9, 

(96). — RENAN, Histoire gentrale des langues stmitiques, p. 
8S da 2.a ed. Apud GSELL, H.a.A.N.r I, 321; BER- 
NARD, Le Maroc, 66. 

(97). — GSELL, H. a. A, N., I, 321; MOHET, op. cit., I, 107. 
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religiao e principalmente a leitura do Alcorao (98) — 

espraiou-se para fora da Berberia, sobre o Saara, do 
oasis de Siua ao Oceano (pois o guanche e um dialeto 

berbere) (99), atingindo o Senegal e ate nresmo o Ni- 

ger (100). E' interessante e causa admiragao ter essa lin- 

gua conseguido disseminar-se atraves duma regiao tao 

dividida pela natureza como e o norte da Africa. Mas 

esse fato por si so gerou inumeros diaietos. 

Mas estender-se-ia essa lingua do Saara ao Sudao 

na Antiguidade, como em nossos dias? Ou estava limi- 
tada, confinada a Berberia, e d'epois da expansao dos 

berberes cameleiros teria atingido o sul da area lin- 

guistica atual? Herodoto (101) diz: 

"... os egipcios colocam uma cabeca de car- 

neiro na estatua de Zeus; e dos egipcios esse 

uso passou aos amonienses, os quais sao colo- 

nos dos egipcios e dos etiopes, e empregam 

uma lingua intermediaria entre a de uns e a 

de outros..." 

Portanto, para Herodoto no oasis de Amon [o atual 

oasis de Siua, que sabemos por Henri Basset (102) ter 

um dialeto proprio], falava-se uma lingua mista. Mas 

a fonte da sua informacao seria boa? Ha uma eviden- 

te contradicao com uma outra informacao dada por ele 

(98). — GAUTIER, A, B., 168. 

(99). — Cf, supra, p. 78. 
(100). —GSELL, H.a.A.N., I, 310. 

(101). — Herodoto, Hist arias, II, 42, trad, de Ph.-E. Legrand, 
96. 

(102). — BASSET, Le dialecte de Syouah, Paris, 1890. Apud 
GSELL, H.a.A.N., 1, 317. Henri Basset e uma das 
maiores autoridades em diaietos berberes. Dirigiu 
durante muitos anos o famoso Institute de Altos Es- 
tudos de Marrocos e deixou rauitas obras sobre lin- 
guistica e etnografia da Africa do Norte. Entre elas 
destacamos as seguintes: Essai sur la litierature des 
Berberes, Argel, 1920; Le cnlte des grottes au Ma- 
roc, Argel, 1920; Les influences puniques sur les 
Berberes, in "Revue Africaine". 1921. pp. 340-371; 
Etudes sur les dialectes berberes, Paris. 1894; Ma- 
nuel de langue kabyle. 
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a proposito da lingua falada pelos etiopes trogloditas, 

perseguidos pelos garamanles (103): 

wo idioma em uso entre eles (os trogloditas) 

nao se assemelha a nenhum outro; iancam pe- 

quenos gritos, como os morcegos..." 

Concluimos dai que os etiopes nao falavam um dia- 

teto berbere. Elssa aparente contradi^ao e explicada 

pelo fato de sabermos que o idioma berbere penetrou 

no Tibesti mais tarde (no III seculo da nossa era), 

quando da invasao berbere e conseqliente expulsao dos 

etiopes para o sul (104). Ora, o mesmo fenomeno deve 

ter-se dado no oasis de Siua. 

No deserto, a dez dias de marcha a oeste dos gara- 

mantes, Herodoto (105) menciona um povo chamado 

atarantes. fiss'e nome atraiu a atencao de Barth (106) 

que o aproximou duma palavra haussa, atara, signifi- 

cando reunido. Se a conjetura e exata [porque outros, 

ao contrario, vem ai uma derivacao do termo berbere 

adrar — montanha — (107)], os atarantes nao teriara 

feito uso da lingua libica para os'que nao admitem o 

haussa aparentado ao berbere (Delafosse), e para os 

que pensam de man'eira diversa, e mais um argumento 
de que se trata duma colonia de libios (108). Hanao 

quando partiu para o sul, levou consigo interpretes 

(109). "fesse fato e muito interessante e podemos in- 

dagar qual seria seu fito procedendo assim. Nao o sa- 

(1D3). — Herodoto, IV, 183. Apud L'enquete,.., I, 363. 

(104). — JULIEN, op. cit, 178-180 

(105). — Herodoto, IV, 184. Apud L'enquete..., I, 363; NEU- 
MANN, Nordafrika nach Herodot, p. 114, n. 1. Apud 
GSELL, H. a. A. N., I, 318. 

(106). — BARTH, Sammlung ung Bearbeitung Central-afrika- 
nischer Vokabularien, I, pp. CT-CII; vide SCHIR- 
MER, Le Sahara, p. 327. Apud GSELL, H. a. A. N., 
I, 318. 

(107), — SAINT-MARTIN, Le Nord de VAfrique dans Vantt- 
quiU, pp. 60 e 154, n. 6. Apud GSELL, H. a. A. N., 
I. 318. 

(108). — LEPSIUS, Nubische grammatik, p. LI. Apud GSELL, 
H.a.A.N., I, 318. 

(109). — Periplo § 8. Apud GSELL, H. a. A. N., I, 484. 
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bemos; o certo e que eles nao entenderam a lingua dos 

etiopes que viviam na costa saariana alem do cabo Bo- 

jador (110). Enfim, podemos notar que os expiorado- 

res nasamoes, mencionados por Herodoto (111), apds 

terem atravessado o deserto, encontraram pequ'enos 

homens negros (plgmeus?) cuja lingua Ihes era desco- 

nhecida. 

Cremos haver mostrado, com as considera^oes que 

precedem sobre a ar'ea de extensao dos dialetos berbe- 

res, as relacoes da Africa do Norte e conseqiientemente 

de Marrocos, com a regiao situada entre o Oceano In- 

dico, Abissinia, Sudao e Saara. Consideracoes estas 

que nos levariam mesmo a admitir que essa area tal- 

vez atingisse a Iberia, pois Mendes Correa (112) afir- 

ma que certos glotologos dizem ser a lingua dos primi- 

tives lusitanos oriunda da Berberia. 

2. — Semelhangas linguisticas entre a Iberia e a 

Berberia, 

A proposito das -semelhangas linguisticas, princi- 

palmente na toponimia, entre a Iberia e a Africa, pos- 

suimos dados muito intferessantes que, se nao provam a 

identidade de linguas entre as duas regioes, provam 

pelo menos relagoes muito intimas que se refletiram 

nos nomes dados aos acidentes geograficos. Assim, no 

limes romano, ao sul da Pequena Sirte, o Itinerario de 

Antonino menciona um local que chama de Tillibari 

(113). Ora, esse toponimo lembra notavelmente o 

nome da cidade betica lliberris (114). Encontramos 

curiosamente no basco a traducao desse vocabulo, que 

(110). — GSELL, HM.A.N., I, 493. 

(111). — Herodoto, Historias, II, 32, trad. Ph.-E. Legrand, 
grand, 87-88, 

(112). — MENDES CORHEA, in "Histdria de PortugaV, Por- 
lucalenso Editora, I, 197. 

(113). — Edi?ao de Parthey e Pinder, p. 34 (num manua- 
crito esta grafado Tilliberi). £sse local e mencio- 
nado tambem em Coripo {Johannides, II, 80) sob a 
forma TUlibaris, Apud GSELL, H. a. A. N., I, 323, 
nota 8. 

(114). — BESNIER, op cit, 386; GSELL, H.a.A.N., I, 323. 
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e composto de dois elementos: o primeiro tem a signi- 

fica^ao de lugar habitado e o segundo de novo (115). A 

letra T da palavra Tillibari poderia ser o prefixo ber- 

bere feminino (116). Aqui surge o problema muito in- 

teressante de sabermos quando apareceu na Africa 

^sse toponimo tao parecido com os nomes ibericos. 

Gsell (117) acredita que se trata dum campo militar 

fundado por legionarios romanos, oriundos da Iberia, 

que serviam na Africa, como foi tao comum na epoca 

do dominio romano. 

Outros toponimos africanos foram aproximados, 

alguns de forma arbitraria, dos seus congeneres iberi- 

cos; podemos verificar que se trata de nomes bem anti- 

gos, alguns anteriores ao dominio fenicio-cartagines e 

romano. Assim, sao freqiientes nas duas regioes voca- 

buios com as termina^oes His (118), gis (119), curr, ara, 

aura, ippo, obaf uba, e duma maneira geral, nomes ter- 

minados em ul (i on ii) (120) e tanus (121), indicando 

nome de povos e de regioes. Enconlramos tambem fre- 

(115). — SCHUCHARDT, Die iberische Deklination, p. 5, 8-9, 
in "Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaf- 
ten in Wien, Phil.-hist. Klasse", CLVIT, 1907. Apud 
GSELL, H. a. A*N., I, 323, nota 10. 

(116). — GSELL, H. a. A. N., I, 324 ; BALLESTEROS, H. E., I 
128. 

<117). _ GSELL, H. a. A. N., I, 324. 

<118). — Volubilis em Marrocos {Corpus Inscripltonum Lati* 
narum, VIII, p. 2072); Oartilis na costa da Argelia 
(Itinerdrio de Anfonmo, p. 6; GSELL, Atlas (wch£o~ 
logiqae de I'Algerie, folha 4, n.0 1; Igilgilis (a atual 
Djidjelli) (GSELL, Atlas archeologique de VAlg£rie, 
folha 18, n.0 107); Zerquilis, no Aures (Coripo, Jo- 
hannides, II, 145); Zersilis na regiao das Sirtes (Co- 
ripo, Johannides, II, 76). Na Espanha — Bilbilis, 
Sinigilis, etc. Apud GSELL, H.a.A.N.y I, 324, nota 
3; BALLESTEROS, H, E.y I, 128. 

(119). — Tingis (Tanger) em Marrocos e Astigls, Ossigis na 

Espanha. Apud GSELL, H. a. A. N., I, 324, nota 4; 
BALLESTEROS, H. EL, I, 128. 

(120). — Na Africa do Norte: gaetuli, maesulii, masaesulu 
(grafia de Tilo-Livio); na Iberia: turduli, varduli, 
bastulu Apud GSELL, H.a.A.N., I. 324, nota 5. 

(121). — Mauritanus, aquitanus, lusitunus, turdetanus, car- 
petanus, Cf. JACOB WACKERNAGE, Arch. f. lat* Le- 
xikographie, 1905. Apud BALLESTEROS, H. E.t I, 
128; GSELL, H. a. A. N.f I, 324, nota 5. 
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qiientemente na Iberia os prefixes aa (Auringis), lam, 

cur, ars, ucu, tola, tolo, ban, thu, sal e olbf como a redu- 

plicagao tao carateristica das linguas libicas (berber, gir- 

giris) (122). 

Existem tambem nomes semelh antes nas duas re- 

g^oes (na Africa: Ucubi, Subur, Tucca, Thucca, Thugga, 

Obba, a tribo dos salassii; na Iberia: — Ucabi, Subur, 

Tucci, Obensis; nos Alpes a tribo dos salassii ocupava o 

vale de Aosta (123). Mas onde as comparacoes atin- 

giram o maximo foi na onomastica dos rios. Assim, o 

name do Bagradas da Africa (o atual Medjerda) asse- 

melha-se ao do Magradas da Espanha (124); o Isaris do 

oeste da Argelia e os Isara da Galia (125) (que hoje se 

denominam Isere, Oise, Isar); o Savus, perto de Argel, 

o Sava na regiao de Setife, e os Sava e Savus, afluentes 

do Garona "e Danubio (126); o Ausere da Pequena Sir- 

te e o Auser da Etruria (127); o Anatis (128) da Tin- 

gitania e o Anas (Guadiana) da Espanha. 

Tudo isto sao apenas simples indicacoes que, sen- 

do examinadas pelos linguistas, terao um valor posi- 

tive. Apesar disso, Schulten (129) encontra nelas ar- 

gumentos para concluir que, sendo os nomes libios 

mais abundantes no norte da Africa que no sul da Eu- 

ropa, os iberos devem ter vindo das costas africanas. 

Mas pensamos, como Gsell (130), que enquanto os lin- 

(122). ~ BALLESTEROS, H. E., I, 12*8. 

(123). — GSELL, H. a. A. A., I, 325, notas 1-10. 

(124). — Pomponio Mela, III, 15. Apud GSELL, H.a.A.N., 

I, 326, nola 1. 

(125). — Geografo de Ravena, ed. de Parthey e Pinder, p. 168. 
Vide GSELL, Atlas archeologique de VAlgerie, folha, 31, 
n.0 42. Devemos ressaltar que a palavra ighzer signi- 
fica rio em diversos dialetos berberes (Apud GSELL, 
H,a.A.N., I, 326, notas 2 e 3). 

(126). — GSELL, H.a.A.N., I, 326. 

(127). — Ibidem. 

(128). — Plinio, V, 9, citando Polibio. Apud GSELL, H. a. 
A.N., I, 326. 

(129). — Apud BALLESTEROS, H. E., I, 128; SCHULTEN, in 
C. A. U., VII, 789. 

(130). — GSELL, H.clA.N., I, 326. 
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guistas nao provarem que nos tempos pre-historicos 

houve uma ou varias linguas estreitamente aparenta- 

das nas duas regioes, nao podemos afirmar categorica- 

mente, — apesar de haver indicios maito veementes 

nesse sentido — qire houve unidade linguislica ibero- 

berbere. 





PARTE III 





CAPrruLo rv 

O ALVORECER DA HIST6R1A MARROQUINA 

A). — A NAVEGA^aO NA ANTIGUIDADE. 

Sabemos que o povoamento de Marrocos — com 

uma populacao menos densa que hoje, e obvio, — ter- 

minara mais ou menos no XII seculo a. C. As gran- 

des tribos nomades p'ercorriam a imensidade das areias 

e das rochas que prolongam para os altos pianaltos, as 

inclinacoes orientals do Grande Atlas, impondo tribu- 

tes, fazendo e desfazendo confederacoes. Os libios 

orientais permutavam com o Egito, Greta, Fenicia seus 

produtos agricolas e pastoris, assim como traficavam 

com escravos que suas caravan as traziam das longiq- 

quas razias — como os garamantes -— no Darfur e no 

Fezao (1). 

E' justamente o comedo desse trafego historico, 

dessas rela^oes comerciais com os povos mediterrltneos 

que vamos estudar neste capitulo. Veremos tambem 

— como nos propusemos a demonstrar na nossa Intro- 

du^ao — mercadores e navegantes da bacia oriental 

do Mediterraneo, irem pouco a pouco descobrindo as 

regioes marroquinas, passarem as Colunas de Hercules 

e penetrarem no Atlantico; ou entao, internarem-se 

pelo interior da Africa em busca de preciosas merca- 

dorias, ou de escravos, para suprir os mercados das ci- 

dades industrials do Proximo-Oriente. Mostraremos, 

pois, sucessivamente, o deslino politico de Marrocos em 

fungao do mundo que o cercava. 

0 trafego maritimo primitive era inteiramente de 

cabotagem, pois sabemos que durante muito tempo os 

navegantes temiam afastar-se do literal e evitavam 

viajar a noite. A tarde, aproavam para a costa, puxa- 

vam o barco para a praia e reembarcavam somente no 

dia seguinte, depois de terem feito sua provisao d'agua. 

Mais tarde, os navios se aventuravam mais facilmente 

(1). — GHAVREBIERE, Histoire du Maroc, 28. 
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em pleno mar e no porto atracavam nos molhes. Mas 

a navega^ao na Antiguidade foi sempre muito timida, 

pois ficava a mferce dos golpes de vento e estava sem- 

pre em busca de abrigos. Em conseqiiencia, na epoca ro- 

mana, os portos abundavam nas costas africanas, como 

o provam as indica^oes dos escritores que datam do 

11 e do III seculo da nossa era (2). Alem das difi- 

culdades da navega^ao, e necessdrio levarmos em conta 

as calmarias que sempre foram um obstaculo temivel 

para a navega^ao,^ vela, fisse fato talvez explique, em 

parte, a falta de iniciativa dos descobridores em dire- 

^ao ao sul da Africa, durante o fim da Antiguidade e 

durante a Idade Media (3). 

Salientamos porem, desde j&, que hd uma grande 

diferen^a entre os objetivos dos exploradores da Anti- 

guidade e os dos exploradores modernos, fistes foram 

em grande parte idealistas ou cientistas, enquanto que 

seus precursores da Antiguidade procuravam quase que 

exclusivamente resultados materiais. Nao podemos, 

entretanto, negar que o atrativo do ganho cpmercial 

teve grande import&ncia na historia das descobertas, 

ainda que certas exploragoes dos tempos modernos te- 
nham tido por fito fins politicos ou militares (4). O 

interesse cientifico, e necessario que se diga, nao estava 

totalmente ausente das exploracoes da Antiguidade. 

Para os gregos — pais da ciencia geografica, como de 

tantas putras — a simples curiosidade ja era um mobil 

poderoso para ousados empreendimentos, e o exemplo 

disso temos nas navegacoes de Eudoxo de Cizico. En- 

tretanto, nem todos os povos da Antiguidade possui- 

ram o amor a ciencia que caracterizou alguns dos na- 

vegantes gregos. Os romanos nao tinham essas ten- 

dencias e os fenicios e cartagineses muito menos ain- 

da (5). 

(2). — BfiRARD, Les Pheniciens et VOdyssee, I, 395 e segs.j 
GSELL, Histoire ancienne de FAfrique du Nord, I, 
34-35. 

(3). — GSELL, H. cl A. N., I, 33. 

(4). — GARY e WARMINGTON, Les exploraleurs de Paiifi- 
quiti, 9. 

(5). — Ibidem, 19-11. 
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O atrativo do lucro na Antiguidade era l§o grande 

que marinheiros e mercadores ousavam passar do Me- 

ditferr^neo para o Atlantico, afrontando um mundo 

desconhecido, diferente e inospilo. Em lugar das 

brisas regulares do verao m^diterr^neo, a todos os ins- 

tantes encontravam as grandes calm arias, as tempes- 

tades, os nevoeiros, peculiares ao AtMntico. No Ocea- 

no, seguindo a praia de perto, corriam o risco de serem 

lan^ados contra a costa ou tornar^em-se o joguete das 

mares; no alto-mar, poderiam perder para sempre a 

terra de vista (6). Mas, apesar desses perigos, a na- 

vegagao atlantica remonta k uma epoca bem antiga, 

muito anterior a era historica (7). 

Sabemos que a Antiguidade dirigiu mais particu- 

larmente seu esforgo de explora^ao para o literal atlan- 

tico da Europa, — gracas ao comercio do estanho (8) 

— que para o Atlantico sul; mas as suas facanhas so- 

bre as costas da Africa, embora fossem de menor du- 

ragao, nao foram, en tret an to, de menor import^ncia. 

As condicoes de navegabilidade no Atlantico equatorial 

diferem consideravelmente das condicoes das latitudes 

europeias. Aproximando-se das CanArias, os navios 

deixam a zona das borrascas do oeste e sao auxiliados 

pelos ventos alisios do nordeste que sopram durante 

todo o verao. Passando o cabo Verde, arriscam-se a 

encontrar os tornados, mas os abrigos nao faltam ao 

longo da costa. O literal marroquino, pelo contr&rio, 

com suas penedias, e de dificil acesso (9). Ao sul do 

Atlas, o Saara chega ate ao mar e alem do Senegal, as 

tribos de negros vigorosos seriam adversaries 'teniH 

veis para os brancos. Na Idade Media, estranha fata- 

lidade parecia opor-se a que os exploradores dobras-- 

sem o cabo Bojador, ate que Gil Eanes o conseguiu em 

(0). — The Admiralty Pilot for the West Coast of France, 

Spain and Portugal, 15-17. Apud GARY e WARMING- 
TON, op. cit, 47. 

(7). _ GARY e WARMINGTON, op. cit, 47. 

(8). — Vide nosso trabalho: Tartesso e a rota do estanho, 
passim. 

(9). — FISCHER, Htc Seefahrer von Marokko, 40. Apud 
GARY e WARMINGTON, op. cit, 68. 
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Infante d. Henrique, o Navegador. 

A Africa opos barreiras a explora^ao para o sul, 

particularmente na Antiguidade. Entre elas contamos; 

um literal imenso; o Saara, com suas solidoes deserti- 

cas; o calor, mesmo no mar, pois grande parte da Africa 

esta na zona equatorial; o clima malsao, perigoso para 

o europeu, principalmente em virtude da malaria. 

fisses eram os obslaculos comuns a todos os explo- 

radores, mas para os gregos havia ainda outros; os 

tartessios — mais tarde gaditanos e cartagineses — 

que bloqueavam a passagem do Mediterraneo para o 
Oceano, Tudo isso, •entretanto, nao os deteve e as 

obras mais antigas que deles possuimos ja deixam en- 

trever a preocupagao, a curiosidade, que a Africa e ou- 

tras regioes ignotas despertavam em suas almas. 

As obras mais antigas dos gregos que conhecemos 

sao os poemas que trazem os nomes de Homero e de 

Hesiodo. Encontramos ai a primeira men^ao de nomes, 

de fatos sobre a Africa que a Histdria e a Geografia 

conservarara e verificaram. As epopeias homdricas, 

que remontam ao VIII ou ao IX seculo a.C., expri- 

mem os conhecimentos dessa epoca, consecutiva a inva- 

sao dos dorios, mas nelas encontramos tambem as lem- 

brancas da gloriosa epoca dos aqueus-micenios do XII 

e XIII seculos a.C. e talvez mesmo, recordacoes de 

tempos mais remotos ainda: da talassocracia de Minos. 

Os assuntos dos poemas dfe Homero sao extraidos das 

ultimas fa^anhas duma civiliza^ao brilhante, vitima da 

barbarie, que ja nao se compreendia muito bem. files 

mostram que os antepassados dos gregos mantinham 

relacoes com os libios, e que conheciam a Africa, prin- 

cipalmente atraves dos relatos egipcios (10). Descre- 

vem assim a ida de Poseidao para o meio dos etiopes 

(U): 

(10). 

(U). 
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"Mas o deus tinha ido a afastada regiao 

dos etiopes, povo que vive nos confins da terra 

e ae divide em dois ramos: um ao poenle e o 

outro ao levante.. 

Isso mostra perfeitamente que se trata duma in- 

forma^ao vaga, talvez de origem egipcia. Tambem os 

conhecimentos geograficos sao incertos, — cousa de se 
admirar, pois sahemos que os cret'enses ja conheciam 

muito bem o Mediterran'eo ocidental — porque os gre- 

gos de Homero representavam o mundo como um cir- 

culo, em torno do qual 

"... o rio Oceano..." (12) 

rolava as suas aguas. Tambem Hesiodo, Hecateu e ou- 

tros (18), suslentavam que a Libia era um istmo, sobre 

o qual um barco podia ser arrastado, como era usual 
no istmo de Corinto. 

Um problema que sempre desafiou a curiosidade 

da Antiguidade foi o da circunavega^ao da Africa. 

Mas o interessante e que se os gregos dele se ocuparam^ 

— como Hesiodo e Hecateu — foram os fenicios e egip- 

cios que mais esfor^os fizeram para resolve-lo. A pri- 

meira tentativa de que temos noticia £ a do periplo 

realizado pelos ifenicios por ordem ido farao Necao 

(14). Estrabao (15) dizia que a impossibilidade de 

realizacao do periplo africano era em virtude do calor 

e nao da presenca de terras que impedissem a navegacao. 

Parece que ele colocava a Africa ao norte do equador: 

"Todos os que tern percorrido as costas da 

Libia, quer tenham partido do golfo arabico^ 

(12). — Idem, Iliada, XIV, 246, trad, de Paul Mazon, Pierre 
Chantraine e Paul Collart, III, 50. 

(13). — Hecateu, frag. 302 C (Jacoby), 187 (Miiller); Hesiodo, 
frag. 64 (Rzach), Scholia ad Apollonius Rhodius, IV,. 
259. Apud GARY e WARMINGTON, op. cit., 127. 

(14). — GARY e WARMINGTON, op. cit, 127. 

(15). _ Estrabao, II, 120, 132, 133; I, 22; XVII, 825. Apud 

GARY e WARMINGTON, op. cit.f 150. 
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quer das Colunas de Hercules, foram for^ados, 

no fim dum certo tempo, a voltar atras apos 

diversos acidentes; ...todos os navegantes 

chamaram a ultima regiao atingida por eles 

de Etidpia "e a tdm descrito como tal.M 

Essas exploragdes trouxeram inegavelmente pro- 

greasos a Historia e Geografia. E o seu resultado e 
visivel nas obras dos autores gregos ou romanos, prin- 

cipalmente nos relatdrios de viagens, dos quais possui- 

mos alguns, como o de Hanao, verdadeiro diario de 

bordo. Muitas dessas obras sao instrucoes praticas 

para uso dos navegantes: uma serie importante de 

guias, especie de indica^oes para viagens cosfreiras de 

iongo curso. Essas instrucoes foram elaboradas prin- 

cipalmfente pelos gregos. As mais antigas limitavam- 

se a seccoes separadas do literal mediterraneo, mas 

muita-s englobavam todo o circuito desse mar e o do 

Mar Negro. O termo TrcptVAov? (periplous) 9 ou cir- 

cunavegacao, que etimologicamente deveria ser apli- 

cado somente as viagens circulares, acabou por cara- 

terizar tamb&n essas instrucoes nauticas destinadas aos 

longos cruzeiros em linha mais ou menos reta, com 

pontos de escala na ida e na volta. Aqmentando o raio 

das exploracoes maritima :, comecaram aparecer guias 

para os mares exteriores, iato er para os mares situados 

fora do Mediterraneo (16). 
E' interessante notarmos a filiacao dos pilots da 

moderna talassocracia inglesa, que se utilizou muitis- 

simo das obras francesas que vulgarizaram os portu- 

lanos de Marselha; de 1702 a 1830 todas as marinhas 

mediterraneas plagiaram o portulano de Henry Mi- 

chelot, antigo piloto das galeras do rei de Franca, ftste 

por sua vez, copiara os mapas e documentos holande- 

ses, os miroirs, que sao, nada mais nada menos, que a 

reproducao dos portulanos Portugueses, espanhois e 

italianos. fetes, eram a correcao dos periplos anterio- 

res dos gregos e romanos, que se apropriaram, como 

sabemos, dos relatos de Cartago e de Tiro (17). Para 

(16). — GARY e WARMINGTON, op. cit, 261-262. 
(17). — B£RARD, P. O., I, 214-216. 
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provar estas assercoes, basla vermos como os de- 

feitos e abusoes dos periplos antigos aparecem nos mo- 

dernos; assim, os espantalhos, os fantasmas do Atl&n- 

tico, uma vez criados, tiveram longa vida e contribui- 

ram muitissimo para desviar dele os exploradores nue- 

nos animosos (18) • 

E' necessario reconhecer tambem que a extensao e 

a exatidao dos conhecimentos nas antigas obras de His- 

toria "e de Geografia nao refletem bem os resultados 
realmente obtidos, pois muitos autores fazem reticen- 

cias ou sao discretos em demasia, talvez propositada- 

mente, como acontece com os fenicios e cartagineses 

(19). Assim, a noticia do periplo dos fenicios, ou de 

Necao, chegou ate nos, gracas exclusivamente as breves 

alusoes feitas por Herodoto (20). 

Enfim, apos o II seculo da nossa era, nao houve 

progressos nos conhecimentos geograficos referentes ao 

Mediterraneo ocidental, pois entao as exploragoes ces- 

saram e a ciencia geografica entrou em franca regres- 

sao. O desinteresse pelas ci&ncias, que foi um dos ca- 

rateristicos do III seculo e dos seguintes, acabou por 

afetar a Historia e a Geografia, como as outras ci€n- 

cias. As ideias preconcebidas substituiram os dados 

colhidos pelas descobertas anteriores (21). 

B). — MARROCOS E AS LENDAS. 

Apos essa necessaria introdugao sobre os conheci- 

mentos nauticos, achamos indispensavel fazer um bre- 

ve comentario das lendas contidas nas narragoes gre- 

gas e latinas, antes de iniciarmos o estudo do periodo 

historico propriamente dito. obvio que existem 

(IS1). — Sobre os terrores do Atlantico vide o artigo Atlantis 
in P aul y-W is so wa ► Apud GARY e WARMINGTON, 
op. cit., 268. 

(19). — GARY e WARMINGTON, op. cit, 267. 

(20). — Her6doto, IY, 42. Apud, t'enquite..., I, 302-303. 
(21). — BEAZLEY, The dawn of Modern Geography, cap. VII, 

vol. II. Apud GARY e WARMINGTON, op. cit, 269; 
NEWTON, Travel and Travellers of the Middle Ages, 
p. 5 e segs. 
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para felas inumeras interpreta^oes, mas sempre fomos 

partid&rios de que, geralmente, em toda a lenda existe 

um fundo de verdade, muitas vezes envolto em fanta- 

sia. 

Os aytores gregos e latinos contam ou mencionam 

diversas invasoes antiquissimas da Africa setentrional. 

Mas inicialmente, devemos separar entre essas narra- 

^oes, as que sao realmente lendas, das meras fabulas, 

inventadas pelos fazedores de romances ou oriundas 

de tradigoes suspeitas. Sabemos ser isso uma tarefa 
bem dificil, pois tanlo as fabulas, como as lendas, pas- 

saram de boca em boca durante seculos, antes de se- 

rem escritas. Os poetas, com zelos, desforraram-se 

entao das narrativas dos navegantes, transformando-as 

em mitos bem interessantes, como por exemplo: o Jar- 

dim das Hesperides, a fabulosa Atlantida, as Colunas 

de Hercules, etc. (22). 

1. — As Colunas de Hercules. 

Hercules, tendo massacrado sens filhos e Megara 

sua espoisa, e condenado por Apolo, atraves do oriculo 

de Delfos, a colocar-s'e a disposicao de Euristen, rei de 

Tirinto, que Ihe impoe sucessivamente a execugao dos 

Doze Trabalhos (23). Desses, nos interessam apenas 

alguns, que passamos a analisar. 

Hercules, quando em busca do rebanho de Geriao, 

abre uma comunica^ao entre o Mediterr^neo e o Atllin- 

tico. Apos, para comemorar sua passagem em regiao 

tao distante, erige colunas nas duas margens do estreito 

por ele aberto. 0 interessante e que durante a Anti- 

guidade houve uma grande incerteza quanto ao local e 

numero dessas colunas, citando mesmo Estrabao toda 

uma serie de opinioes divergentes (24). 

Essa lenda das Colunas de Hercules tern uma gran- 

de importancia para a nossa tesep pois marca o limite 

(22). — CHAVREBIERE, op. cit., 29. 

(23). — B'ABROS, Os deuses do Olimpo e Herdis da Grtcia 
antiga, 232-233. 

(24). — Ibidem, 247; BALLESTEROS, Historia de Espana, T, 
205-206; OLSEN, La conquete de la Terre, I, 46-47. 
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do jnundo conhecido na Antiguidade. Ela lembra as 

viagens de Hercules ao Ocidente, ou melhor de Mel- 

carte, pois, como sabemos, os gregos elaboraram essa 

lenda com elementos extraidos principalmente do re- 

sultado das navega^oes de Tiro e de Sidon no Mediter- 

raneo ocidental (25). 

A incerteza da colocacao das Colunas refiete tam- 

bem o avanQo dos conhecimentos geograficos dos ma- 

rinheiros da Antiguidade, pois quanto mais avanca- 

yam pelo Oceano, mais distantes iam ficando as Colu- 

nas. Assim se explicava a proliferacao de colunas por 

todos os mares entao navegados. Um exemplo disso 

fremos na Coluna do Norte, que Cimo de Quio conhecia 

pela narrativa dos navegantes e que estava situada na 

extremidade da Celtica, no ultimo promontorio do 

Oceano (26). Mas a maioria dos autores da Antigui- 

dade localizava as Colunas de Hercules em Gibraltar, 

nos dois promontorios montanhosos de Calpe na Espa- 

nha e de Abila na Mauritania, que horde jam ao norte 

e ao sul o freturn Gaditanum (27).. 

Victor Berard (28) sustenta a hipotese de que a 

palavra Tar sis (Tartesso) e talvez derivada do voca- 

bulo berbere tarsets, com a significacao dc coluna de 

pedra, e que abila 5eria sua tradugao semita e atlas a 

grega. Assim, os primeiros navegantes fenicios diriam 

ir a Tarsis e os primeiros marinheiros gregos ir a Tar- 

tesso com o sentido de ir as Colunas, Apos, com o cor- 

rer do tempo, como a tradugao semita tivesse prevale- 

cido para designar a Coluna de Hercules do lado afri- 

cano, o nome Tartesso ou Tarsis foi aplicado a costa 

europeia. Isso foi tambem muito auxiliado pela fun- 

dacao de Gades pelos fenicios, pois eles diziam ir a 

Tarschisch, ir as Colunas com o sentido de ir a Gades, 

De fato, durante muito tempo as Colunas de Hercules 

foram localizadas por certos autores em Gades, talvez 

em virtude do famoso templo de Melcarte ai existen- 

te (29). 

(25). — B£RARD, P, O., I, 267; BALLESTEROS, H, E., I, 205. 
(26). — B£RARDt Les navigations d'Ulysse, III, 325. 
(27). — BESNIER, Lexique de giographie ancienne, 362. 
(28). — BERARD, N. t/., Ill, 303. 
(29). — Ibidem, III, 233. Vide tarab&n o excelente trabalbo 

do prof. GAGE, Gades, as navegacoes atldnticas e a 
rota das tndias na Antiguidade, passim. 
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2. — O Jar dim das Hesperides. 

Um outro "trabalho" de Hercules que nos interessa 

e o furta dos pomos de ouro do Jardim das Hesperides, 

que tern por teatro a Africa, ou melhor ainda, a regiao 

de Marrocos, pois segundo a tradi^ao (30) ele se loca- 

lizava 

"... em Lixo, cidade situada sobre uma lagu- 

na, onde, segundo a tradicao, encontrava-se 

o Jardim das Hesperides, a 200 passos do 

Oceano, perto dum templo de Hercules, mais 

antigo que o de Gades, ao que dizem..." 

Nesse extremo ocidental da terra, nas bordas do 

Oceano, perto da morada do gigante Atlas, habitavam 

as Hesperides. 

Euristeu ordenou a Hercules que conquistasse os 

pomos de ouro. E' na viagem para essa aventura 

que ele derrota e mata Anteu. Apos varias peripecias, 

Prometeu ensina-lhe o caminho e ele mata entao Lado, 

o dragao temeroso. As Hesperides admiradas, of ere- 

cem-lhe os frutos, Outra versao diz que o gigante Atlas 

o auxiliou indo colher para ele os pomos, enquanto 

Hercules sustenlava em seu lugar a aboboda celeste. 

Quando Atlas voltou, nao quis entregar-lhe os pomos, 

mas Hercules astuciosamente conseguiu com que o gi- 

gante segurasse novamente a aboboda celeste, pretex- 

tando necessidade de mudar de posi^ao e assim que 

Hercules o viu novamente carregando o peso do c6u, 

partiu velozmente (31). 

Victor Berard (32) da uma interpretacao histori- 

ca muito int'eressante a lenda dos pomos do Jardim 

das Hesperides. Para ele, os fenicios procuravam no 

Mediterraneo ante-homerico uma Terra Ocidental que, 

na sua lingua, devia chamar-se Ereba (a Terra do 
Poente). Aprenderam como os eglpcios que nessa di- 

re^ao existia o misterioso Poente, a terra da estadia e 

(30). — Plinio, Histdria Natural, XIX, 63. Apud ROGET, Le 
Maroc chez les auteurs anciens. 35. 

(31). — BARROS, op. cit., 248-251; COMMELIN, Nova mytho- 
logia grega e romana, 170-171. 

(32) . — BERARD, AT. U. Ill, 33. 
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descanso feliz dos mortos (33). Da procura da Ereha, 

os gregos fizeram a lenda da bela Europa, a ocidental 

(33-a), perseguida por Cadmo, o oriental, que s'eu pai, 

o rei Agenor de Tiro, tinha enviado em busca da irma. 

Cadmo partiu da Fenicia, passou por Greta, Beocia, 

Iliria e dirigiu-se para a terra da noite — •Eo-Trepta 

(Hesperia) dirao os gregos, 

tastes procurarao eiss-a Hesperia na Italia, depois 

na Espanha e, finalmente, alem das Colunas de Her- 

cules, para onde transportaxao as sete ninfas Hesperi- 

des, que habitavam primeiramente o fundo do AdriA- 

tico. 

Isso indica que, a medida que os gregos avan^avam 

pelo Mediterraneo, iam colocando cada vez mais longe 

o sitio provavel desse outro mundo, onde viviam os 

bem-aventurados. Pois quando atingiram o Oceano 

sem limites, admitiram que Hesperis, a esposa de Atlas 

— a Atlantida (?) ^— tinha mergulhado nessas aguas. 

Mas a busca continuou pelos mares e dessas viagens a 

Antiguidade nos legou alguns periplos (34). Como se 

ve, o problema das Ilhas Afortunadas e da Atlantida 

esta em parte ligado a lenda dos pomos do Jardim das 

Hesperides. 

Mas que seriam esses pomos? Juba II da Mauri- 

tania — de que falaremos longamente mais adiante — 

analisava, talvez no sen livro I.ibyca, a natureza desses 

pomos do ouro. Por um fragmfento conservado por 

Ateneu (35), sabemos que na sua opiniao, esses frutos 

seriam limoes e que foi Hercules, seu antepassado, 

quern os introduziu na Grecia. 

3. — Hercules e o seu exercito, 

Juba II contava nao somente a partida do heroi 

carregado com sua preciosa carga (na Libyca?), mas 

(33). — BERARD, P. 0., II, 218; ROHDE, Psycht, 86 e 566- 
567. 

(B3~a) — Sobre essa princesa fenicia e seu mito, vide a interes- 
sante interpretagao historica de REYNOLD, La for- 
malion de VKurope. I. — Qn'est-ce que VEnropeT 
pp. 76-112. 

(34). _ BEHARD, N. U., Ill, 34. 

(35). — Frag. 24. Apud GSELL, H. a. A. N.t VIII, 263. 
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tamb&n a sua vinda ao Ocidente com um exercito, gue 

teria ficado na Mauritania. Dizia sobretudo, por ra- 

zoes de familia, como Hercules tinha obtido favores 

da viuva de Anteu, rei de Tanger, de quem descendia 

(36). O que nos interessa, entretanto, e ^sse exdrcito 

de Hercules, pois da sua composi^ao sairam imimeras 

explica^oes etimologicas dos nomes de tribos e na^oes 

da Africa do Norte. Saliistio, na sua Guerra de Jugurta 

(37), resume uma longa narrativa dessa tradi^ao, ba- 

seada nos escritos de Hiempsal II e de uso corrente na 

Africa do Norte, mas 'em absoluto nao endossa suas 

af irmagoes: 

"A Africa foi primeiramente habitada pe- 

los getulos (38) e libios, genie rude 'e selvagem, 

que se alimentava da carne dos animais fero- 

zes, assim como o gado, da erva dos campos. 

Sem costumes, sem leis, sem senhores, eles 

erravam ao acaso, detendo-se nos lugares em 

que a noite os surpreendia." 

"Quando Hercules, segundo a opiniao dos 

africanos, morreu na Espanha, sen exercito, 

composto de diferent'es povos, tendo perdido 

o chefe, cuja sucessao muitos disputavam, nao 

tardou a dispersar-se. Os medas, persas e ar- 

menios que dele faziam parte, passaram para 

a Africa com sens navios e ocuparam as re- 

(36). _ GSELL, H. a. A.\N*, VIIT, 364. 
(37). — Jugurta, cap. XVIII. Apud GSELL, H. a. A.N., I, 329- 

33t; JULIEN, Histoire de VAfrique du Nord, 52-53. 
Texto: — SALtrSTIO, Guerra de Jugurta, trad, de 
Charles Durosoir, 58-61 e BOISSIER, JJAfrlque romai- 
ne, 2-3. 

(38). — O ttermo VatTovXoi {Gaitoutoi), Gaeiadi, encontrar 

se nos historiadores depois do lim do II seculo a.C. 
Designa os indlgenas que aparecem confundidos no 
conjunto dos povos chamados numidas. Pode-se su- 
per, mas nao provar que, como os massesilos, massi- 
los, mouros, e talvez os numidas, era esse priraitiva- 
mente o nome duma Iribo, nome quo teria em seguida 
se estendido a muitas outras. Mas, j^mais os getulos 
conseguiram formar um estado (Vide GSELL,//. a. 
A. N., V, 109). 
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gioes vizinhas do nosso mar. Os persas esta- 

beleceram-se mais longe que os oulros, do 

lado do Oceano e serviam-se, a guisa de habi- 

tacao, dos cascos dos s'eus navios que voltaram 

de borco, porque nao encontraram materiais 

convenienl'es no local e nao podiam obte-los 

da Espanha por compra ou troca: a extensao 

do mar e a ignorancia da lingua impediam 

todo comercio. Pouco a ppuco fundiram-se, 

por casamento, com os getulos. Como se lo- 

comoviam muitas vezes para examinar o va- 

lor da regiao, chamavam-se a si mesmos de 

numidas {nomades). Hoje ainda, as habita- 

coes dos camponeses numidas, as "mapalia", 

e assim que eles as chamam, assemelham-se 

a uma carena de navio pela forma oblonga e 

sen teto arqueado." 

"Aos m'edas e armenios uniram-se os li- 

bios que viviam mais proximos do mar afri- 

cano {Mediterrdneo), enquanto que os getu- 

los estavam mais expostos aos ardores do sol, 

nao longe da zona torrida. Tiveram em boa 

hora cidades, porque, nao estando separados 

da Espanha s'enao peio Estreito, instituiram 

com os habitantes dessa regiao um comercio 

de trocas. O nome de medas foi alterado 

pouco a pouco pelos libios que, na sua lingua 

barbara, os chamaram de mouros (39)". 

(39) — Os habitantes de Marrocos desde a Antiguidade t^m 

o nome de mouro.Os gregos os chamavam MaupcnWu 

{Maurousioi), fisse nome encontra-se em Polibio 
(XV, II, 1; XXXVIII, 79, ed. Buttner-Wobst Apud 
GSELL, H*a.A*N., V, 86) e em numerosos autores 
mais recentes (Diodoro de Sicilia, Estrabao, Plutarco, 
Apiano, Ateneu, HercMano, Procdpio, etc. Apud 
GSELL, H,a.A.N., V, 88). Mas, mesmo antes de Po- 
libio, esse nome e encontrado na inscrigao bilingiie 
de Anibal (Polibio, III, 33, 15. Apud GSELL, H.a, 
A.N., V, 88). Diodoro de Sicilia, falando dos acon- 
tecimentos do V seculo a.G., ja emprega esse termo. 
Os romanos, que serviram-se* das fontes gregas, trans- 
crevcram o vocabulo grego; rnaurnsii ('lilo-Livio, 
Festo Avieno, Virgllio, Lucano, Silio Italico, Coripo, 
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"Entretanto, o poderio dos persas aumen- 

tou rapidamente. O excesso de popula^ao 

obrigou uma parte deles a afastar-se de suas 

familias e, sob o nome de numidas, foram 

ocupar a regiao que se charna Numidia, nas 

proximidades de Cartago. Mais tarde, essas 

duas faccoes dos numidas, prestando-se um 

mutuo apoio, submeteram a sua dominacao 

seus vizinhos, seja p'elas armas, seja pelo 

temor e aumentaram seu nome e gloria: so- 

bretudo os numidas que tinham av&ncado 

ate o nosso mar, porqu'e os libios sao menos 

belicosos do que os getulos, A maior parte 

da regiao inferior da Africa acabou por cair 

em poder dos numidas, e todos os vencidos 

fundiram-se com os vencedores, dos quais 

tomaram o nome." 

fisse Hercules mortp na Espanha, era sem duvida 

Melcarte, o senhor da cidade (de Tiro) que os gregos 

identificavam com Hercules. Gades, que era cidade 

tiria, — e segundo uma tradigao, fundada pelo proprio 

herdi — possuia um templo famoso em toda a Antigui- 

Claudiano) e a palavra latina maur'u E, curiosamen- 
te, certos escritores gregos servindo-se das fontes ro- 
manas posteriores, grafaram Maiipoi {Mauroi) 

(Apud GSELL, H.a.A.NV, SS). Parece que os ro- 
manos utilizaram-se tambem dum vocabulo punico, 
mas infelizmente ainda nao encontramos essa pala- 
vra. Uma passagem de Plinio (V, 17. Apud ROGET, 
op. cit., 34), diz que: "Dos povos que. a habitauam 
(Mauritania Tingitana) o principal era o dos mouros 
— de onde seu nome — que a maioria chamou de 
maurmianos. Dizimado pela guerra, ficou reduzido 
a a Iff iim as familias.Isso faz supor qnc esse termo 
6 oriundo de alguma tribo que legou seu nome a todo 
um povo e a uma regiao, o que e comum na Africa do 
Norte. 0 celebre hebraisante BOCHART {Geographia 
sacra, ed. de Caen. 1646, p. 544. Apud GSELL. H. cl 
A.AL, V, 90) dizia que os cartagineses terlam chama- 
do os libios, vizinhos da sua cidade, de maonharim = 
"os ocidentais". Mas pensamos nao baver razoes 
para rejeitarmos a interessante hipbtese de Plinio. 
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dade e a ele dedicado, onde mostravam seu tumulo 

(40). 

Os gregos, que seguiram os fenicios na sua rota 

para o Ocidente, encontraram o culto de Melcarte es- 

palhado por toda essa regiao. Adotaram entao as fa- 

bulas fenicias, — como as de Anteu, Atlas, Colunas de 

Hercules, etc. — que servem para os historiadores como 

prova da sua expansao, cobrindo assim a fantasia um 

fato historico. Conhecemos, mesmo, um caso interes- 

sante de forma^ao duma !enda grega: o do rebanho de 

Geriao (41). Nela, Hercules rouba o rebanho desse 

pastor na longinqua Erytheia, situada nas vizinhancas 

da Espanha. Ora, parece que essa lenda teve origem 

num territorio ao noroeste da Grecia (no Epiro?), em 

que os bois eram celebres pela for^a e beleza, e que 

pel a sua cor vermelho-tijolo mereciam o nome dfe ery- 

theia (terra vermelha). Essa semelhanca de nomes e 

os inesgotaveis recursos fdrnecidos pela etimologia em 

geral, desempenharam um papel consideravel na inter- 

preta^ao que os geografos e historiadores davam aos 

mitos na Antiguidade. Como esse caso quantos outros 

nao existirao? Por ai podemos ver que as narrativas 

fenicias, bastante aumentadas pelos escritores gregos, 

foram adotadas mais tarde pelos escritores punicos, 

profundamente impregnados de cultura helenica (42). 

Mas porque aparecem na lenda os persas, medas 

e armenios, quando sabemos que a sua vinda a Africa 

do Norte nessa epoca e historicamente impossivel? 

Para o caso dos persas, temos pronta explicacao. No 

sul de Marrocos, nas margens do Oceano, diversos au- 

tores assinalam a presenca dos pharusn e dos perorsi 

que talvez fossem um mesmo e unico povo. A seme- 

lhanca do nome explica a lenda da vinda dos persas a 

Africa, pois o nome persa era famoso e cm toda a parte 

(40). — Pomponio Mela, III, 40: ".. Jemplum Aegyptii Her- 
calis conditoribus, religione, • vetustate, opt bus inlus- 
tre, Tyrii constitiiere; cur sanctum sita ossa eius ibi> 
sita efficiunV Arn6bio, I, 36: "Thebanus aut Ty- 
rius Hercules, hie in finibus sepultus Hispaniae, flean- 
mis alter concrematus Oetaeis?* (Apud GSELL, 
H.a.A.N., I, 332). 

(41). — HEY, La jeanesse de la science grecque, 502. 

(42). — GSELL, H. a. A, iV., I, 332-333. 



viam-se tra^os da sua grand'eza (48),. Quanto aos medas, 

foi talvez para justificar o nome de mouros dado a um 

grande numero de indigenas. E em rela^ao aos arme- 

nios podemos dar a m'esma explicagao, pois talvez os 

escritores, por semelhanca com o nome <ie alguma tribo, 

incluiram esse povo no exercito de Hercules, e poste- 

riormente entre os qu»e passaram Gibraltar e se estabe- 

leceram na Africa do Norte. Os habitantes dessa re- 

giao, fazendo vir de tao longe seus antepassados, pre- 

cisavam tambem dum guia que dirigiss'e esses guerrei- 

ros: e quem melhor que Hercules, o viajante infatiga- 

vel? O interessante e que alguns escritores, como por 

exemplo Movers, dao um grande valor bistorico e do- 

cumentario a essa lenda (44). 

4. — Os hindns, jebuseus, hicsos e cgeus em 

Marrocos, 

Mas nao sao somente os persas, medas e armenios 

que os escritores antigos fazem vir a Africa; outros po- 

vos, segundo eles, contribuiram para o povoamento da 

Africa do Norte. 

Segundo Estrabao (45), alguns escritores sustenta- 

vam que os mouros eram hindus e que teriam vindot a 

Libia com Hercules. Alguns aiMores modernos (46) 

aproximam tambem a palavra berbere de outros Do- 

mes semelhantes (Warwara no Decao; a regiao de 
Adem, que na Antiguidade teve o nome de Barbaria), 

Mas essas hipoteses nao satisfazem, porque se apoiam 

exclusivamente em serrrelhancas nominais que, para te- 

rem valor, deveriam estar acompanhadas de outras 

provas mais concludentes. 

Procopio (47) afirmava que os hebreus, apos sua 

saida do Egito cbegaram a Palestina, de onde expul- 

saram os jebuseus que la estavam estabelecidos. 

(43). — Ibidem, I, 333. 
(44). — MOVERS, Die Phonizier, II, 2, p. 112,123-124. Apud 

GSELL, H. a. A, N., I. 335-336. 
(45). — XVII, 3, 7. Apud ROGET, op. cit., 26. 
(46). — RITTER, Die Erdkunde, 2/ ed., 1882, I, 554. Vide 

VIVIEN de SAINT-MARTIN, 208-209. Apud GSELL, 
H.a.A.N., I, 336-337. 

(47). — Apud GSELL,/La.A.JV., I, 338-342; JULIEN, op. c#L, 
52-53. 
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tes, emigraram para o Egito, mas como ^sse pais es- 

tivesse superpovoado, passaram para a Libia, chegan- 

do ate as Colunas de Hercules. Para alguns autores, 

esses jebuseus seriam os famosos libio-fenicios, tao ci- 

tados na Antiguidade. Sabemos todavia que o nome 

libio-fenicio designava antes da epoca romana, os fe- 

nicios da Libia, isto e, os individuos de origem fenicia 

que viviam nas colonias fundadas no litoral africano, 

tanto por fenicios, como por cartagineses. Sabemos 

tamb&n que, mais tarde, ^sse nome foi aplicado aos na- 

turals das regioes colonizadas que adotaram os costu- 

mes punicos (48). E' possivel que juntamente com os 

fenicios tivess'em vindo tambem jebuseus, mas ate hoje 

nao encontramos na Berberia nenhuma prova dessas 

pretensas migracoes cananeias, 

Mas nao e so. Erudites modernos (49) fazem vir os 

hicsos ate a Africa do Norte, apos terem ocupado o Delta. 

Mas se assim procedem, e por terem eles dominado no 

vale do Nilo. Nada porem nos autoriza a supor que te- 

nham caminhado para o Ocidente. 

Mas porque os autores antigos, principaslnren- 

te os gregos, aumentaram a area das suas lendas (Perseu, 

Herculesi, Argonautas, etc.), ate o norte da Africa? Pen- 

samos que isso tern intima relacao com as descobertas 

que os navegantes iam fazendo. De fato, essas lendas 

falam muito da Berberia e 'encontramos uma prova da 

antiguidade das relacoes entre os habitantes das ilhas 

e das costas do Mar Egeu com os libios, nas migracoes 

dos povos do mar (50). 

Neste ponto a Etnografia e a Arqueologia tamb6m 

nos oferecem alguns dados. Van Gennep (51) mostra 

a semelhanga dos motivos da ceramica berbere com a 

do Mediterraneo oriental na l.a idade do bronze (III 

milenio a.C.), apesar da afirmagao de Gsell (52), de 

(48). — MOVERS, Die Phonizier, I, 60-63, 436-438. A pud GSELL, 
if.a.A.V., I, 342. 

(49). — GSELL, i/.a.A.N., I, 343. 
(50). — Cf. supra, pp. 69-71. 
(51). — GENNEP, Etudes d*ethnographic algtrienne. Ext da 

HRevue d*ethnographic et de sociologie", 1911, p. 61 
e s-egs. Apud GSELL, H.a.A .N., I, 349. 

(52). — GSELL, H.a.A.N., I, 350. 
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que todos os produtos conhecidos dessa cerfimica 

bere sao relativamente modernos. Enquanto nao des* 

cobrirmos no Magrebe ceramica datada de 4.000 anos, 

nao conseguiremos desfazer as duvidas que surgem no 

problema das rela^o'es entre libios e egeus. Mas uma 

cousa e indiscutivel, e fato historico: a presenca na 

Africa do Norte desses povos do mar, que forcosamente 

deveriam trazer consigo os seus elementos culturais. 

Outros escritores (53) tem um ponto de vista com- 

pletamente diferente. Para eles, nao so a Berberia 

foi vitima dessas invasoes egeias, mas tambem regioes 

longinquas, separadas mesmo da Africa do Norte pelo 

mar, foram invadidas pelos libios. Mas o interes- 

sante e que nao podendo dispor mais de Hercules, 

que jd estaria morto e enterrado na Espanha, arranja- 

ram-lhe um filho, Sardo, que dirigiu os libios na con- 

quista da Sardenha. fcsse relato e certamente uma fa- 

bula, mas parece mascarar a conquista real da ilha pe- 

los cartagineses que talvez tivessem estabelecido ai um 

grande numero de libios. 

5. — O mi to da AtMntida. 

O enigma da desaparecida Atlantida interessa so- 

bremaneira a nossa tese, porque, admitindo a sua exis- 

tencia, — se de fato existiu — forcosamente deve ter man- 

tido relagoes com Marrocos. No Timeu de Platao (54), ve- 

mos que em face das Colunas de Hercules existiu uma 

ilha, Atlantis, maior que a Libia e a Asia reunidas. Pla- 

tao prosseguindo no seu dialogo, diz que os seus sobe- 

ranos dominavam na Libia ate o Egito e na Europa at6 

a Tirrenia (Etruria). Os atlantes tentaram conquistar 

o Egito e a Grecia, mas os atenienses conseguiram, d"e- 

tendo os invasores, salvar os povos amea^ados e liber- 

tar os povos dominados. Mais tarde, os terremotos e 

as inundagoes destruiram num dia e numa noite ven- 

cidos e vencedores e a Atlantis afundou-se para sem- 

(58). — Paus5nias, X, 17, 2; Silio Italico, XII, 359-360; Solino, 
IV, 1. Apud GSELL, H. a A. A., I, 350-351. 

(54). — PLATAO, Timeu e Cricias, 24d-25d, trad, de Albert 
Rivaud, 136-137. 
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pre no mar. Desde entao o Atlantico ficou inacessivel, 

devido a lama produzida pela submersao da ilha. fesse 

acontecimento teria se dado nove mil anos antes de 

Platao. 

fisse Timeu segundo Albert Rivaud (55), um dos 

livros mais obscuros da Antiguidade e ess a obscuridade, 

real ou aparente, fez mais pela sua difusao qxre o inte- 

resse intrinseco das doutrinas nele contidas. Pensou-se 

durante muito tempo encontrar na obra de Platao a 

expressao duma misteriosa sabedoria, oriunda da de- 

saparecida ciencia pitagorica; outros, procuraram sim- 

bolos ou doutrinas herm^ticas, deixando de lado, des- 

conhecendo completamente, o carater cientifico e po- 

sitivo do Timeu e do dialogo inacabado: Cricias. 0 

Timeu e encarado como uma historia, um romance ou 

uma fdbula. 0 certo d que o texto nao tern um rigor 

demonstrative, mas sim um carater de verossimilhan- 

ca (56). Platao nao se cansa de mostrar o aspecto con- 

jetural do seu dialogo, parecendo mesmo ter feito essa 

obra como um exercicib, uma distra^ao agradavel para 

seus discipulos, mas insistindo sobre a excepcional 

probabilidade das suas induQoes. 

Pensamos, como Albert Rivaud (57), qwe a exis- 

t^ncia da Atldntida e uma simples fabula, mas que se 

aproxima, mais do que nenhuma outra, da realidade. 

E' fibula, apesar da autoridade de Solao e do clero 

egipcio. Mas sob a fantasia, existe um conjunto de 

possibilidades reforcadas por fatos que fazem pensar. 

Platao certamente acreditava na realidade das gran- 

des catastrofes geologicas nos tempos antigos. 

Zoologos, botanicos e geologos (58), podem susten- 

tar que ha tracos de ligacao entre a America e a Afri- 

ca, que os arquipelagos da Madeira, Azores e Canarias 

sao ainda os restos da famosa Atlantida, com uma fau- 

na, flora e constitui^ao geoldgica semelhantes. Podem 

\ # / • s is vlJL\s MI t y iU A v/X d IV# ^ X 
(58). — GERMAIN, Le probUme de VAtlantide et la zoologie, 

in "Annales de Geographic", 15-5-1913. Apud GAUTIER, 
Le pass6 de VAfriqae da Nord, 41; BERNARD, Afrique 
septentrionale e occidentale, I, 71; GENTIL, Afrique 
physique, 103-124, Apud GSELL, H.a.A.NI, 329. 

(55). — Ibidem, in prefacio, 4. 
(56). — Ibidem, in prefAcio, 11. 
(57). — Ibidem, in prefacio, 12, 
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afirmar que a submersao foi tao recente que o Homem 

dela guardou lembranga (!?). Nao discutimos essas 

possibilidades, pois sabemos que em era geologica an- 

terior a atual, os dois continentes estiveram liga- 

dos entre si, como o prova, por exemplo, a existen- 

cia do celebre continente de Gondvana (59). Mas que- 

remos que esses cientistas nos convengam^ baseados em 

Platao, que os atlantes, contemporaneos da civilizacao 

paleolitica (pois os aoontecimentos teriam se dado 9.000 

anos antes de Platao) ou mesmo neolitica, reuniram-'se 

num grande estado, organizaram exercitos poderosos, 

construiram inumeros navios, levaram suas frotas atra- 

ves do Atlantico e Mediterraneo, e que os antepassados 

dos atenienses (o que e mais dificil, pois deles conhece- 

mos mais ou menos a pre-historia, a proto-historia, e sa- 

bemos aproximadamente a epoca da fundagao de 

Atenas) puderam fazer frente a essa formidavel inva- 

sao (60). 

Os discipulos imediatos (61) de Platao, com o mis- 

ticismo que parece te-los caraterizado, levavam a serio 

e tinham como veridica a narrativa do mestre sobre a 

AtlAntida. Mas Aristoteles, com a sua proverbial des- 

confianga, consideraya essa narrativa como uma fa- 

bula (62). Posidonio, mais prudente, pensava que Pla- 

tao poderia ter concebido essa fabula sobre dados ver- 

dadeiros, Assim, diz ele (63): 

"A tradigao relativa a essa ilha poderia 

bem nao ser uma simples ficcao; os padres 

egipcios que Solao interrogou, certificaram- 

Ihe que existira antigamente uma ilha com 

esse nome, mas que havia desaparecido, ape- 

sar de ser do tamanho dum continente." 

Os alexandrinos, na sua maioria, viam na narra- 

tiva de Platao uma alegoria, o que nao os impedia, alias, 

de crer na existencia da Atlantida (64). 

(59). — MARTONNE, Traite de geographic physique, II, £36. 
(60). — GSELL, H.a.A.N., I, 329. 
(61). — Proclos, 21a-d, in pref^cio de PLATAO, Timeii e Cri~ 

cias, 28. 
(62). — Estrabao, 13, 598. Cf. ibidem, 
(63). — Apud Estrabao, 2, 102, Gf. ibidem, 
(64). — Proclos, 24 b. Cf. ibidem. 
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A Odisseia nao fala da Atlantida, nem dos Atlan- 

tes, mas sdmente de Atlas, pai de Calips-o. 

Em Herodoto (65) vemos os nomes de atarantes. 

Atlas e atlantes: 

"Apos os garamantes, a uma distancia de 

dez outras jornadas, encontra-se uma outra co- 

lina de sal e 5gua, e la ainda habitam homens 

que se chamam atarantes... A essa colina 

sucede um monte chamado Atlas... fesses 

homens tiram o seu nome dessa montanha; sao 

chamados, com efeito? atlantes..." 

mas nao ha referenda alguma a Atlantida, segundo o 

Timeu. 

Diodoro de Sicilia (66), fara desses atlantes, cita- 

dos por Herodoto, entes mitologicos. Apodera-se tarn- 

hem das amazonas e as passeia pelo mundo, fazendo- 

as atacar os homens. E, justamente, os primeiros agre- 

didos sao os atlantes, que hahitavam perto do Oceano; 

elas tambem assaltam e tomam a cidade de Cerne, 

que examinaremos mais adiante, quando tratarmos do 

periplo de Hanao. 

Essas amazonas serao destruidas por Hercules, 

quando da sua expedigao ao Ocidente, pois ele nao po- 

dia tolerar que mulheres dominassem e escravizassem 

homens. 

Curiosamente no tamos que os nomes de atlantes e 

Atlantida quase sempre aparecem relacionados com as 

bordas do Oceano a que deram o nome, como tambem 

o Atlas parece ter desempenhado um papel importante 

na elaboracao do mito da Atlantida. 

Enfim, verdade historica, transposi^ao poetica de 

fatos reais, alegoria, ficgao pura e simples, tais eram, 

com efeito, as quatro hnicas hipoteses da Antiguidade 

para a explica^ao do problema da Atlantida. Os auto- 

res modernos dai tambem nao podem fugir, pois devem 

(65), — Her6doto, IV, 184. Apud L'enqiiSte..I, 363; RO- 
GET, op, cit., 16. 

(66). — Livro III, cap. 54, 55 e 56. Trad, de Ferd. Hoefer pa- 
ra a Bibl, Hist. edit, por Adolphe Delakays (1851). 
Apud BESSMERTNY, L'Atlantide, 247-249. 
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<escolher entre elas (67). Nao vamos entrar no merito 

das hipoteses e das infindaveis controversias modernas 

sobre a existencia e a localizagao da Atlantida, porque 

seria fugir ao fim da nossa tese. Lembramos sbmente 

que elas sao, as vez^s, as mais disparatadas possiveis, 

algumas mesmo do dominio da psiquiatria, como diz 

Albertini (68). Tan to e assim, que ha escri tores que 

identificaram a Atlantida com inumeras regioes: Ame- 

rica, Nigeria, Africa do Norte, Tartesso (69), ilhas atlan- 

ticas; enfim, desde o Oceano Atlantico ate ao Indico e 

Artico. Como se pode ver por ai, a area e vasta. Mas 

entre tcdas essas hipoteses — sem querermos afirmar 

a existencia da Atlantida segundo o Timeu — a mais 

interessante e sedutora para nos, e, sem diivida algu- 

ma, a que faz dos quatro arquipelagos (Azores, Madei- 

ra, Canarias e Cabo Verde) os seus liltimos vestigios; 

essa hipotese e refor^ada pela semelhan^a da fauna, 

flora e solo, entre as regioes litoraneas da Africa e da 

America. Concluindo, pensamos que houve em eras 

geoldgicas remotas uma liga^ao entre os dois continen- 

tes, nao tendo, porem, o Homem de maneira alguma 

testemunhado o fato. 

(67). 
(68). 
(69), 



CAPfTULO V 

OS FENtCIOS 

No fim do II e inicio do I mil^nio a.C., o enfra- 

quecimento dos imperios egipcio e assirio foi aprovei- 

tado pelos reis de Tiro para estender sua hegemonia a 

todas as cidades da Fenicia. Foi duranle esse periodo 

que os fenicios tomaram o caminho do Ocidente, se- 

guindo provavelmente a velha rota cretense e egeia 

para a Sicilia e Espanha, percorrendo em seguida a cos- 

ta da Africa que oferecia maiores perigos (1). Foram 

eles os herdeiros da velha talassocracia de Cnosso em 

1400 a. C. mais ou menos — e da civiliza^ao micdnica, 

destruida pelos dorios em cerca de 1200 a.C. (2). 

Por outro lado, os autores gregos e romanos dao 

como data da descoberta do Estreito de Gibraltar pelos 

fenicios, o periodo que sucedeu a guerra de Troia, ou 

seja o inicio do XII seculo a. G. (3), O certo e que 

entre o inicio do 1 e o fim do II milenio a. G., en- 

quanto os egeus cansados e destro^ados pelas invasoes 

repousam um pouco, os fenicios OS1 substituem na sua 

obra de exploracao do Mediterr^neo. Entre os nave- 

gantes antigos, os fenicios constituiram por excelencia 

o povo misterioso, aquele que ocultava cuidadosamente 

o rumo de seus navios, deixando, por isso mesmo, pou- 

cos documentos de sua passagem. Assim, as datas e os 

(1). — MASPERO, His to ire anciennne des peuples de V Orient 

classique, II, 741; III, 279-282. Apud GSELL, Histoire 
ancienne de VAfrique du Nord, I, 372; BALLESTE- 
ROS, Historic, de Espana, I, 196; GARY e WARMING- 
TON, Les explorateurs de VAntiquite, 31. 

(2). — GLOTZ e COHEN, Histoire grecqne. I, Des origines nux 
guerres mediques, 58-59; JUL1EN, Histoire de VAfri- 

que du Nord, 54-55. 

<3). — Estrabao, 148; Plinio, Hisf, Nat., XVI, 216; Veleio Ra- 
terculo, I, 2 e 4. Apud GARY e WARMINGTON, op. 
cit„ 31. 
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objetivos de suas explora^oes sao assunto de muitas 

discussoes (4). 

A). — A MARINHA FENtCIA E OS PGRIPLOS. 

Ap'esar da marinha fenicia ser numerosa e ativa 

durante seculos, os documentos sobre ela, infelizmente, 

sao em numero muito reduzido, constando quase que 

exclusivamente de moedas, em que se ve o perfil da ga- 

lera antiga com seu esporao de proa, os remos, — as ve- 
zes em dupla superposicao — mastrea^ao, leme, velame 

e passadi^o para os combatentes. Mas a grande maioria 

dos navios representados e de comercio. 

Essa marinha era empreendedora. Seus navios 

iam alem das Colunas de Hercules, sempre bordejando 

a costa, por impossibilidade tecnica absoluta (lemes de 

esparela ou remo-lemes) de afastar-se para o largo. 

Todas as embarca^oes eram de costado baixo, longas e 

chatas (5). 

Discipulos dos egipcios, os fenicios logo se habi- 

tuaram a compor — para si proprios — esses roteiros 

de navega^ao que a experiencia provou serem indis- 

pensaveis. Como ja mostramos (6), eles foram repe- 

tidos por todas as marinhas ate aos nossos dias. Por 

isso, podemos concluir que talvez o periplo ordenado 

pelo farao Necao (XXVI dinastia, cerca de 609-594 a.C.) 

e oriundo, ou foi a origem, de outros roteiros da Antigui- 

dade (7), fisse farao, apos ter alargado e desobstruido 

o velho canal de Senusrete e Seti, — que ia do golfo He- 

ropolita aos lagos Amargos e que pelo iiadi Tumilate 

atingia o braco do Nilo que desemboca era Pelusio — 

dirigiu sua frota atraves do Mar Vermelho para o Pun- 

te e a Arabia, em busca de novos mercados e riquezas. 

Dai a organizacao do famoso periplo que tem seu nome, 

(4). — GARY e WARMINGTON, op. ctt, 2S; BALLESTEROS, 
H. E.% I, 192. 

(5). — LEFEBVRE RES NOETTES. De la marine antique & la 
marine moderne, 24, 33 e 61. 

(6). — Cf. supra, pp. 102-103. 
(7). — BERARD, Les navigations d*Ulysse, III, 35-36. 
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empreendido pelos f'enicios, com ordem de voltarem ao 

Mediterrilneo pelas Colunas de Hercules (8). A faca- 

nha foi realizada em tres anos, detendo-se eles em cada 

outono para a semeadura, Somente apos a colheita 

faziam-se novamente ao mar. Herodoto, discorrendo 

sobre esse periplo, diz o s'eguinte (9) : 

"Dois anos se passaram assim; no terceiro 

franquearam as Colunas de Hercules e chega- 

ram ao Egito. E contaram — cousa qu'e nao 

posso crer, mas que outros talvez admitirao — 

que contornando a Libia tiveram o sol pela 

mao direita. Assim foi descoberta pela pri- 

meira vez a Libia." 

Cremos que essa observa^ao sobre a posi^ao do sol, 

que causava tanta estranheza a Herodoto, e de grande 

valia, e vem provar justamente o sucesso da empresa. 

Gary e Warmington (10) fazem uma analise minuciosa 

do periplo e, de acordo com a ciencia nautica atual, 

provam a possibilidade dessa circunavegacao. Pelo 

mapa que elaboraram (vide fig. 5) podemos ver que as 

correntes e os ventos auxiliam a viagem no sentido do 

periplo fenicio ate a Guine. Dessa regiao em diante, 

temos provas irrecusaveis de navega^ao na Antiguida- 
de, gracas a narrativa de Hanao. Vemos, portanto, que 

os fenicios fizeram sua viagem pelo caminho mais fa- 

cil. 

fese periplo tern grande importancia para nossa 

tese, pois com a sua viagem, os fenicios nos mostraram 

a possibilidade da exlstencia de relacoes de Marrocos, 

atraves das Colunas de Hercules, com a Guin6, numa 

epoca em que dominavam completamente o comercio 

entre o Mediterrdneo e o Atlantico, principalmente na 

rota de Tartesso (11). fisse periplo mostra tambem as 

possibilidades de trafego entre a Iberia e as costas oci- 

(8). — MORET, Histoire de VOrient, 11, 735; BERTHELOT, 
VAfrique saharienne et soudanaise, 169-170. 

(9). — Her6doto, IV, 42. Apud Uenquite d*H6rodote d'Hd- 
licarnasse, trad, de Henri Bergnin, T, 302-303. 

(10). — GARY e WARMINGTON, op, cit, 128-138. 
(11). — Vide nosso trabalho: Tartesso e a rota do estanko, 

33-34. 
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dentais da Africa, dlretamente ou por intermedio de 

Marrocos. 
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(Apud GARY e WARMINGTON, op. cit.. 131). 

B). — 0 COMtRCIO FEN1C10. 

0 comercio fenicio nao se fazia sdmente em dire- 

9ao da Arabia e do Mar Vermelho, mas tambem e so- 

bretudo, em diregao do Ocidente que foi conquistado 

pelos fenicios sem derramamento de sangue, como diz 

Siret (12), pelo prestigio da sua superioridade tecnica, 

(12). — SIRET, Les Cassiterides et Vempire colonial des Phe- 
niciens, ia "Anthropologie", XIX, 190®, 129. Apud 
BALLESTEROS, H. E., I, 192. 
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pela sua habilidade comercial, com paciencia, com as- 

tucia e, principalmente, com a atra^ao da sua pacotilha 

de perfumes, ungiientos, drogas, vinhos, bebidas fer- 

mentadas,estofos, contas de vidro, ceramica, armas, etc. 

Nao ,destruiram as civiliza96es indigenas, mas ao con- 

trario, cultivaram-nas, estimularam-nas, para melhor ex- 

plora-las. 

Em troca das suas mercadorias, que importavam os 

fenicios da Africa do Norte? Do mesmo modo que 

ignoramos a data exata do estabelecimento das rela- 

^oes comerciais e das principals rotas, desconhecemos 

tambem quais as mercadorias por eles importadas. Pre- 

sumfe-se, entretanto, que importavam gado, peles, la, 

marfim, plumas de avestruz, ferro, minerals em geral 

e,.principalmente, escravos e mulheres para os harens 

(13). Mas nao e so. Plinio (14) nos diz que o ambar 

se recolhia nas costas oceanicas da Mauritania Tingi- 

tana, portanto em Marrocos, nas proximidades da ci- 

dade de Lixo. 

Entretanto, para obterem essas mercadorias, era 

necessario que os fenicios mantivessem boas relacoes 

com os indigenas que alimentavam seu comercio e que 

forneciam tambem mao de obra barata e robust a. Tan- 

ta necessidade tinham dos indigenas, que admitiram um 

certo numero deles nas suas cidades e nao tiveram re- 

ceio de penetrar pelo interior a dentro em busca do ce- 

dro, o que e alias, curioso, pois eles eram oriundos duma 

regiao onde essa madeira existia em abundancia. Tal- 

vez se explique esse fato pela distancia que se encon- 

travam da mae patria, os fenicios estab'elecidos na 

Africa do Norte. Essa madeira preciosa era tambem 

empregada na construcao, como o atesta Plinio (15), 

que viu as traves de cedro da Numidia no templo de 

iJtica. fisse comercio de cedro, que vinha do interior 

do pais, demonstra um completo acordo entre o feni- 

cio e o libio. Isso e notavel, pois conhecemos as difi- 

(13). — GSELL, H.a.A.N., I, 368; BERNARD, Afrique sep- 
tentrionale et occidentale% I, 75. 

(14). — Plinio, Hist Nat XXXVIII, 11. Apud BfiRARD, Les 
PMniciens et VOdyssee, I, 402; BERNARD, Le Ma- 
roc, 76. 

(15). — Plinio, XVI, 216. Apud GSELL, H.a,A.N., I, 360; B£- 
RARD, N, U., Ill, 24. 
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culdades com que lutaram durante quatro seculos os 

espanhois no Rife, que nunca conseguiram obter essa 

coopera^ao, nem mesmo a permissao para usufruir as 

florestasi e minas de Marrocos (16). 

Enfim, o comercio fenicio pode ser considerado 

como o maior agente de difusao da civiliza^ao na Afri- 

ca do Norte, n'essa epoca em que ela saia apenas da Pre- 

hisloria. Essa influencia foi tao profunda e considera- 

vel, que preparou o sucesso posterior de Cartago (17). 

C). — A COLONIZAQAO FENtClA. 

Podemos admitir a coloniza^ao fenicia como o 

marco inicial da era historica na Africa do Norte (18). 

Infelizmente nao possuimos muitas fontes sobre o ini- 

cio dessa colonizagao, pois dispomos apenas de alguns 

textos posteriores, dos quais nao conseguimos extrair 

nada de precise. Vejamos: 

Diodoro de Sicilia (19) diz textualmente: 

"Os fenicios, que desde uma epoca longin- 

qua navegavam sem cessar para comerciar, ti- 

nham fundado muitas colonias nas costas da 

Libia e um certo numero delas nas costas oci- 

dentais da Europa." 

fistes estabelecimentos parecem ser anteriores jk 

fundacao dfe Gades, pois em caso contr^rio, Diodoro fa- 

ria men^ao especial dessa cidade. 

Estrabao (20) assim fala dos marinheiros fenicios: 

. .que foram alem das Colunas de Hercules e 

fundaram cidades nessas paragens, como tam- 

bem no centre da costa da Libia, logo apos a 

guerra de Troia." 

GSELL, H.a.A .N., I, 373; BfiRARD, N. U., I, 50-60 
SIHET, Les Cassit6rides et Vempire colonial des Ph6~ 
niciens, in "Anthrofiologie", XIX, 1908, 129. Apud 
GOURY, Uhomme des ciUs lacustres, I, 6. 
GSELL, H.a.A.N., I, 359; BERNARD, A.S.O., 1, 75; 
HARDY, Vue gene rale de Vhistoire de VAfrique, 16. 
Diodoro de Sicilia, V, 20. Apud GSELL, H.a.A.N., 
I, 359. 
Estrabao, I, 3, 2. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 360. 

(16). — 
(17). — 

08). — 

(19). — 

(20). — 



— 125 — 

z 
o 
H 
O 

Q 

«o 
O 

z I M l-H 
O > 

li! Ph 
a 

W 
t- 

or o- 3-T«: CL : 
. I C - 

W 
Q 

k3 
TS 

a hV < 
ai 

""H 
o ^ 
*-l -Q 
< 2 

V KI 

n \. R O - 

o. 
Si:- z N x. W 

oo ax 

i 
^3CJ 

¥ O 
QJ 

•7.T^5 
■'.<< Sf' • f ti: 

CO 
T^ir'-o 

00 h J 



— 126 — 

Diz Estrabao tambem (21) que os fenicios pos- 

suiam a melhor parte da Iberia e da Libia, antes da 

epoca de Homero, 

E* interessante notar que nao foram somente as ne- 

cessidades comerciais 'e estrategicas que levaram o« 

fenicios a fundar colonias e feitorias. Salustio (22) diz: 

"Os fenicios, ou para diminuir a popula- 

cao que se comprimia em sen pais, ou pelo de- 

sejo de dominio, levaram consigo pessoas do 

do povo e outros homens avidos de novidades 

e fundaram nas margens do mar, Hipona, Ha- 

drunreto, Leptis e outras cidades. Ess as colo- 

nias tiveram depressa grande desenvolvimento 

e tornaram-se o apoio ou a gloria da sua mae 

patria". 

For ess'e texto vemos que o aumento da populacao 

nas metropoles, as discordias intestinas, as ambi^oes 

pessoais foram as causas do povoamento dessas colo- 

nias. Nao devemos tambem esquecer que o exodo dos 

cananeus, em virtude da invasao dos hebreus, contribuiu 

muitissimo para superpovoar a Fenicia, obrigando par- 

te da sua populacao a procurar, alem-mar, um melhor 

meio de vida. Certos escritores antigos chegam mes- 

mo a afirmar que esses retirantes forneceram boa par- 

te dos contingentes fenicios emigrados para a Africa do 

Norte (23). 

Estabelecida a wecessidade da emigracao fenicia, 

surge a questao da proveniencia desses contingentes de 

colonos. Vieram eles de Tiro ou de Sidon? Vimos 

(24) que Tiro aproveitou-se do enfraquecimento dos 

imperios egipcio "e assirio para exercer verdadeira he- 

gemonia sobre as outras cidades fenicias. Mas se ela 

exerceu a hegemonia e fundou colonias e feitorias, isso 

nao quer dizer que somente Tiro contribuiu para o po- 

(21). — Estrabao, III, 14. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 360. 
(22). — Salustio, Jugnrta, XfX, I, trad, de Charles Durosoir, 61. 
(23). — Tertuliano, De anima, 30; Justino, XVIII, 4, 2; Dio- 

doro, V, 35; Quinto Ciircio, IV, 4, 20. Apud GSELL, 
H.a.A.N., 1, 370. 

(24). — Cf. supra p. 119. 
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voam^nto das mesmas, nem mesmo seria possivel que 

ela fornecesse todos os colonos, sob pena de se ver 

despovoada. 

Dai, concluimos que os emigrantes provinham tam- 

bem de outras cidades fenicias e mesmo de regio'es nao 

fenicias, quemantinham estreitas relacoes com Tiro (25). 

Siret (26), que sustenta a hipotese de terem os fenicios 

freqiientado a Iberia antes da fundacao de Gades, — 

hipotese pferfeitamente razodvel e que aceitamos — diz 
tambem que houve tres periodos na colonizacao semita 

do Ocidente: o sidonio, no primeiro terco do II mile- 
nio a.C., — epoca em que os fenicios descobrem a rota 

para o Ocidente, do Mediterraneo para o Atlantico — 

periodo de simples comercio que deixou poucas 

recordagoes; o segundo conre^a mais ou menos1 no 

seculo XII a.C., se caracteriza pela hegemonia ti- 

ria e fundacao de muitas feitorias e colonias, princi- 

palmente as de Gades e de Cartago; finalmente, o pe- 

riodo da decadencia tiria e do explendor de Cartago, 

em que continua o povoamento semita. 

Certos autores, como por ex'emplo Estrabao (27), 

afirmam que as colonias africanas foram fundadas pelos 

tirios, mas os sidonios sao mencionados duas vezes. En- 

tretanto, nao devemos nos esquecer de que o termo si- 

ddnio nao designava somente o habitante de Sidon, mas 

tambem os fenicios na epoca do seu exnlendor, sendo 

mesmo esse o nome que eles davam a si proprios (28). 

O termo fenicio e de origem grega ou talvez egipcia 

e, portanto, de emprego posterior (29). 

(25). — GSELL, H.a.A.N., I. 372. 
(26). — SIRET, Les CassitSrides et Vempire colonial des Ph6- 

niciens, in "Anthropologie", t. XIX, 1908, p. 129. 
Apud BALLESTEHOS, H. E., I, 192. 

(27). — Estrabao, XVI, 8, 22. Apud GSELL, H.a.A.N,, I. 371. 
(28). — GSELLl, H.a.A.N., I, 371; MORET, op. cit. 11, 607. 
(29). — A palavra ^om/ce? (Phoinikes) aparecc com Ho- 

mero. Mas, em 2670 a.C. mais ou menos, entre os 
povos vencidos pelo farad Neuserra, da V dinastia, 
figuravam os fenkhu, tenno talvez oriundo da raiz 
fenkh— ligar, capturar. Talvez os grcgos adotassem 

Ssse vocdbulo por imita^ao do egipcio. Para Victor 
Bdrard, Phoinikes tern a significa^ao de vermelho, 
lembrando, talvez, que os fenicios eram provenientes 
do Mar Vermelho e da Arabia (MORET, op, cit*, n, 
602-604). 
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Essas colonias africanas fundadas tanto por razoes 

estrategicas, como comerciais e politicas, tiveram mo- 

desta origem. Muitas foram no inicio simples feitorias 

e mais tarde, em virtude de varias circunstancias, torna- 

ram-se cidades prosperas e algumas mesmo, ate metropo- 

les (Cartago, Gad'es e tJtica). Os mercadores, a quem s6- 

mente o lucro interessava, tratavam os naturais com 

brandura, nao Ihes fazendo guerra, nao procurando es- 

craviza-Ios, — pelo menos os que habitavam proximo 

dos seus estabelecimentos — justamente porque deles 

tinham necessidade. fesse fato teve grande importan- 

cia no desenvolvimento posterior das suas fundacoes 

(30). 

Mas em que epoca foram fundadas essas colonias 

africanas? Tucidides, nota que os fejiicios precederam 

os gregos na colonizacao da Sicilia e outros autores ja 

citados (31), fazem remontar essa colonizacao ao fim 

do seculo XII a. C., na epoca dq, funda^ao de Cartago 

(32). Como se ve, o assunto e controvertido. 

Estrabao (33) esta convencido de que a Odisseia 

teve origem nas narra^oes das viagens fenicias. ftese 

modo de pensar ainda hoje e adotado (34). Por ou- 

tro lado, certos autores modernos (35) sustentam a in- 

teressante hipotese de que a expansao dos fenicios no 

Mediterraneo ocidental, nao foi mais que uma espe- 

cie de desforra da ruina dos seus estabelecimentos do 

Mar Egeu pelos gregos. Mas a Iliada e a Odisseia nos 

mostram que, de maneira alguma, o comercio fenicio 

no Mediterraneo ocidental, no primeiro terco do I 

milenio a.C., estava em decadencia (36). 

(30). — HARDY, op. cit„ 16. 
(31). — Cf. supra, p. 126. 
(32). — GSELL, H.a.A.N., I, 371. 
(33). — Estrabao, III, 150. Apud GARY c WARMINGTON, op. 

cit.% 29. 
(34). — Vide o excelente livro de BfiRARD, Les Phiniciens et 

I* OdyssBC 
(35). — LENTORMANT e BABELON. Histoire ancicnne de VO- 

rient, VI, 507-508; E. MEYER, Geschichte des Alter- 
thums, I.4 ed., I, 337; MASPERO, Histoire ancienne 
des peuples de VOrient classique, II. 740. Apud GSELL, 
H,a,A.N.t I, 371. 

(36). GSELL, H.a.A.N., I. 371. 
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Pensamos, como Gsell (37), que os fenicios come- 

^aram a desvendar os misterios que rodeavam as cos- 

tas da Africa do Norte, muito antes do fim do seculo 

XII a. C., e que ai fundaram simples feitorias para co- 

merciar com os indigenas e para auxiliar sua navega- 

^ao, — que era de cabotagem, como toda a navega^ao na 

Antiguidade — pois neoessitavam de abrigos, de esca- 

las, onde encontrassem refugio e mantimentos frescos. 

S6 mais tarde surgiram as colonias, pois como veremos 

mars adiante, tJtica e Gades foram fundadas quase que 

ao mesmo tempo, nuiha epoca em que ja havia grande 

•entendimento entre os fenicios e os indigenas. fistes 

aprenderam entao a arte da fabrica^ao do vinho, da 

extragao do azeite e da exploracao de minas (38). 

1. — Gades e suas relagdes com Marrocos. 

E' provavel que o primeiro objetivo dos fenicios 

no Mediterraneo ocidental tenha sido a Espanha, por- 

que esta era uma regiao riquissima em metais, o que 

nao acontecia com a Africa do Norte (39). Segundo 

Veleio Paterculo, a costa meridional da Espanha foi 
freqiventada assiduamente pelos fenicios desde o secu- 

lo XII a.C., tendo sido por eles fundada na foz do 

Guadalete, mais ou menois. em 1100 a.C., a colonia de 

Gades (40). Diz ele textualmente (41): 

MNessa ^poca, a frota tiria, que dominava 

o mar, fundou Gades..., na extremidade da 

Espanha e no fim do nosso mundo; Utica foi 

tambem fundada pelos tirios, poucos anos de- 

pois." 

Faculdade de Fifosofla 

Cl^ndas e Letras 

(37). — ibidem, i, 366-367. Biblioleci Central 
(38). — BERNARD, A.5.0., I, 75. 
(39). — GARY e WARM1NGTON, op. cit., 31; MENDES CORREA, 

Baga e nacionalidade, 67. 
(40). — BESNIER, Lexique de giographie ancienne, 323; CHA- 

VREBIERE, Histoire da Maroc, 20; GARY e WAR- 
MINGTON, op. ciLf 31. 

(41). — Veleio PaUrculo, I, 2, 4. Apud GSELL, H.a.A.V., 
I, 360; MENDES CORREA, R, n., 67; SORRE, SIGN e 
CHATAIGNEU, Mediterranie. Pininsules mediterra- 
ntennes, I, 91-92'; PIGANIOL, Histoire de Rome, 6. 
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A colonia de Gades foi para os fenicios o centro 

principal de seu comercio com Tartesso e por ela se 

abasteciam de metais, principalmente de estanho (42). 

files chegaram mesmo a possuir uma frota de barcos 

especializados nesse comercio, — os celebres navios de 

Tarsis — que podiam, gracas as suas altas amuradas, en- 

frentar as vagas do Oceano (43). 

Apos atingirem Gades e ai se abastecerem de esta- 

nho, os fenicios retomavam o caminho de volta, nao 

pela antiga rota da Sicilia, — heranca dos cret'enses — 

mas sim ao longo do litoral africano, mais propicio, 

apesar de perigoso, para a navegacao nesse sentido, em 

conseqiiencia duma forte corrente vinda do Estreito (44). 

Parece mesmo que seus estahelecimentos da Berberia 

foram, inicialmente, simples escalas da rota da Espa- 

nha. E, sem duvida alguma, a organizacao dessas es- 

calas contribuiu para a ocupacao de certos pontos es- 

trategicos ao longo da costa, principalmente na entrada 

do Mediterraneo, para barrar a passagem das Golunas 

de Hercules, como na regiao de Cartago, para fiscalizar 

a passagem entre as duas bacias do Mediterraneo (45). 

Os gaditanos mantiveram sempre estreitas rela- 

<j6es com as costas de Marrocos (46), porque sendo a 

colonia de Gades um centro de reuniao dos mercadores 

do Levante, ela era a distribuidora das mercadorias fe- 

nicias aos mouros e negros da costa atlantica da Mau- 

ritania (47). Mas nada indica, entretanto, que esse irk- 

fego tenha sido muito intenso, pois entao tinha-se mais 

necessidade de estanho que de qualquer outro produto. 

Marrocos nao possuia minas de estanho, mas somente 

produtos de outra especie: marfim, penas de avestruz, 

escravos, etc. Mas, apesar disso, sempre houve re'a- 

^oes comerciais entre as duas regioes, porque, como ve- 

remos mais adiante, os pilotos gaditanos eram peritos 

(42). — Vide nosso trabalho: Tartesso e a rota do estanho, 
38-39. 

(43). — BfiRARD, N. U., I, 47; CHAVREBIfiRE, op. cit, 29. 

(44). — Diodoro, V, 35. Apud PAIS, Histoire Romaine. 1, Bes 
origines d Vachevement de la conquete, 187-188. 

(45). — GSELL,H.a.A.NI, 37 e 367-36S. 
(46). — Diodoro, V, 20. Apud GSELL, H.a.A.V., It 373. 
(47) . — BfiRARD, V. £7.. Ill, 422. 
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nesse comercio e sempre empreenderam navega^oes 

em dire^ao ao sul, ao longo da costa atlantica da Afri- 

ca (48). 

2. — As colonias fenicias da costa mediterrdnea 

da Africa do Norte. 

Entre as feitorias do literal mediterraneo da Africa 

do Norte que se transformaram em cidades, salienta- 

mos as tres mais importantes: Utica, Cartage e Tingis. 

As duas prinveiras nao estao em Marrocos, mas pensa- 

mos dever mostrar suas origens, porque elas terao gran- 

de import^ncia para o des'envolvimento da nossa tese, 

principalmente Cartago que foi capital de vasto imp^- 

rio colonial. Quanto a tJtica achamos que devemos 

nos referir pelo menos a sua fundacao, porque ela e 

obra desses navegantes-mercadores de que estamos tra- 

tando e tambem porque 'ela teve uma grande influen- 

cia na historia de Cartago. 

tJtica, sobre um promontorio em face de ilhotas 

costeiras e, por excelencia, o tipo da velha feitoria feni- 

cia numa terra barbara. A antiga baia esta hoje com- 

pletamente aterrada pela vasa do Bagradas (vide fig. 

11). Ela foi a primeira e, inicialmente, a mais impor- 

tante das feitorias fenicias nas costas mediterr&neas da 

Africa do Norte, porque depots da foz do Nile, os nave- 

gantes vindos da Fenicia, "encontravam uma praia mo- 

notona e desertica ate o golfo situado na foz do Bagra- 
das. fisse fato elucida a causa da escolha do sitio para 

a fundacao, primeiramente duma feitoria e depois 

duma colonia (49). 

Parece que tJtica foi fundada mais ou menos em 

1101 a. C. (50). Segundo Plinio (51), via-se ainda no 

seu tempo, no templo de tJtica, traves de cedro da Nu- 

midia da epoca da sua ere^ao, ou seja de 1178 anos an- 

tes. Sabemos, por outro lado, que sua Historia Nafiu- 

(48). — CHAVBEBIfiRE, op. cit., 29. 
(49). — BRRARD, N. U., I, 54-57; PIGANIOL, La conqnite 

romaine, 49. 
(50). — Estrabao, It 48; Veleio Paterculo, I, 2, 4. Apud GARY 

e WARMINGTON, op. cit.y 31; GSELL, H.a.A.N., 
I, 360. 

(51). — Plinio, XVI, 216. Apud GSELL, H.a.A.iV., I, 360. 
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ral foi dedicada a Tito em 77; portanto, TJtica deveria 

ter sido fundada em 1101 a. C. Ha um outro texto quc 

vem confirmar essa data: e o famoso De mirabilibm 

auscultationibus (52), compila^ao que data talvez so- 

mente do Il .seculo da nossa era e falsamente atribuida 

a Aristotteles. Nesse texto vemos que: 

"thica passa por ter sido fundada pelos 

fenicios 287 anos antes de Cartago, como esta 

escrito nas histdrias fenicias." 

Essa data concorda com a de Plinio, se colocarmos 

a fundagao de Cartago em 814-813 a. C., como e geral- 

mente admitida. 

Tingis (a moderna Tanger), que esta situada no 

Estreito, — mas nao na costa atlantica — segundo obs- 

cura tradicao, teria sido fundada pelos fenicios (cana- 

neus?) expulsos pelos hebreus (53). Mas alguns au- 

tores antigos dizem que ela foi fundada! por An- 

teu, que teria sido seu rei.4 Pelo que sabemos do 

s^eu passado, a primeira hipotese concorda com, o 

carater libio-fenicio que Ihe e atribuido (54). Em 

todo o caso, e uma fundacao fenicia num local suma- 

mente estrategico, proximo do Estreito. Trata-se 

duma velha cidade, pois foi mencionada por Hecateu 

de Mileto (fim do VI ou comedo do V seculo a. C.) na 

sua obra Trcpt^yT/o-t? yes como: 

"... Thinge, cidade da Libia..." (55). 

Sabemos, por outro lado, que na epoca do sitio de 

Tiro por Nabucodonosor (586 a.C. )(56), os fenicios 

mantinham ainda um grande com^rcio com Tartcsso, 

e assim, Tingis nao pode ser cidade de fundacao carta- 

(52). — De mirabilibm auscultationibus, 134. Apud GSELL, 
H.a.A.N., I, 360, nota 7. 

(53). — Cf. supra, pp. 112-113 e 126. 
(54). — CHAVREBIfiRE, op. cit, 29-30; OLSEN, La conquete 

de la Terre, I, 46; GSELL, H. a. A. N„ II, 169. 
(55). — Fragm. hist, graec, Ed. C. Miiller, Paris, 1841, I, p. 

25, n.0 326. Apud ROGET, Le Maroc chez les auteurs 
anciens, 11; OLSEN,op. cit., I, 78; GSELL, H.a.A.N., 
V, 82. 

(56). — MORET, op. cit., II, 613. 
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ginesa, como querem alguns autores, pois como vere- 

mos, e dessa epoca em diante que Cartago vai tornar- 

se preponderant^ e reclamar para si a hegemonia ate 

tao exercida por Tiro, 

Nao podemos deixar de nos referir tamb6m a uma 

outra cidade de Marrocos dessa epoca: Auza. Menan- 

dro de Meso, baseado em documentos tirios, menciona 

uma cidade de Auza, fundada na Libia por Itobal, rei 

de Tiro (primeira metade do sieculo IX a,C.) (57). 

Mas apesar da certeza da sua existencia, ela nao pode 

ainda at^ hoje ser identificada. 

3. — As coldnias fenicias da costa atldntica de 

Marrocos. 

Eratdstenes afirmou a existencia de trezentas colo- 

nias tirias nas costas libicas do Atlantico (58). Estra- 

bao contesta, achando esse numero muito elevado, mas 

concorda com a existencia de colonias fenicias, afir- 

mando apenas que nao sao tao antigas quanto Gades, 

Gtica e Cartago. O certo e que os fenicios estabelece- 

ram feitorias e colonias, pelo menos ate o uadi Draa, 

como veremos niais adiante. Hanao encontrou alguns 

estabelecimentos fenicios nessas paragens, o que vem 

provar a prioridade fenicia. Muito ligada a essa colo- 

niza^ao esta a fundacao de feitorias na Iberia, pois, diz 

a tradigao, as colonias de alem Colunas de Hercules fo- 

ram fundadas logo apds a guerra de Troia, que sabe- 

mos ser um fato historico do fim do periodo micenico 

(59). 

Entre todas essas colonias atlanticas de Marrocos, 

a mais importante foi Lixo (alualmente Larache), per- 

to dum rio (o uadi Lucos), cuja embocadura nao se en- 

contra hoje no mesmo lugar que outrora. Essa cidade, 

alem de ser um grande mercado de marfim, era a pri- 

meira aguada importante que se encontrava na costa. 

(57). — Flavio Josefo, Antiq., VIII 13, 2 (324). Apud GSELL, 
H.a.A.N., I, 362. 

(58). — Estrabao, XVII, 3, 3. Apud ROGET, op. ctf., 22-23 e 26. 
(59). — BALLESTEROS, H. E., I, 190; GLOTZ e COHEN, 

op. cit, 1. 95; GSELL, H.a.A.N., J, 366-367. 
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yindo do norte (60). Ai, segundo a tradicao (61), ha-- 

via um velho templo de Hercules, que diziam ser mais 

antigo que o de Gades. Essa assercao prova que se 

trata duma cidade fenicia. No periplo de Cilace encon- 

tramos mesmo a expressiao IloXw QolvUvv (Polis 

Phoinikon) para designa-Ia (62). 

Sabemos que essas colonias atlanticas foram mais 

tarde destruidas pelos indigenas, — mas nao todas, pois 

Hanao esteve em Lixo — nao se sabe quando, mas cer- 

tamente antes do famoso periplo cartagines, que nao e 

estranho a esse fato, como veremos, fisses indigenas 

seriam os famosos pharousioi e nigritos, habitantes do 

sul de Marrocos (63). 

(60). — PIGANIOL, C. r., 48-49; IDEM, H, /?., 6; CHAVRE- 
BIRHE, op. cit.p 32; TISSOT, Mtmoires presets A 
I'Academic des Inscriptions, IX, 1.' parte (1878), p. 
205 e segs. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 370, 

(61). — Plinio, XIX, 63. Apud ROGET, op. cit.f 35. 
(62). — Geographi graeci minores, I, § 112 (Didot), p. 92. 

Apud ROGET, op. cit., 19. 
(63). — Estrabao, XVII, 3, 3. Apud ROGET, op. cit., 23. 



CAP1TUL0 VI 

OS GREGOS 

Parecera talvez estranho tratarmos dos gregos an- 

tes de passarmosA ao. estudo dos cartasineses. Mas. ver- 
se-a que a influencia grega foi diminuta na Africa do 

Norte, maxime em Marrocos — mais distante ainda da 

Grecia e das suas colonias que qualquer outra parte da 

Berberia. Por isso, limitar-nos-emos as navegagoes e 

descobertas dos marinheiros gregos que possam inte- 

ressar a nossa tese. Devemos tambem levar em conta 

que a influencia cartaginesa foi quase milenar, porque 

sendo herdeira dos fenicios, que se estabeleceram de 

forma definitiva na Berberia desde o seculo XTI 

a. G., perdurou ate a destruicao de Cartago em 146 

indo mesmo alem, pois fez-se sentir ate em pleno 

dominio romano. Nestas condicoes, nao nos pareceu 

aconselhavel interromper o capitulo referente aos car- 

tagineses para intercalar as facanhas gregas, nem tao 

pouco, coloca-las depois-, porque a Historia de Cartago 

esta tao intimamente ligada ao capitulo seguinte, refe- 

rente aos romanos, que seria impossivel separa-Ios. 

A). — OS GREGOS E A ROTA DO ATLANTICO. 

Os gregos, depois de expulsarem os fenicios do 

Mar Egeu, foram ao sen encalco no Mediterraneo oci- 

dental. O semita e o indo-europeu ai lutaram bastante, 

pois apos a decadencia tiria, foi Cartago quem conti- 

nuou a luta contra o focio e o massaliota. Os gregos 

procuraram logo conhecer nessa parte do Mediterra- 

neo tudo que interessasse ao seu comercio. E foi entao 

que os historiadores e geografos, tendo a sua atengao 

despertada, come^aram a escrever sobre essas novas 

regioes baseando-se nas observagoes alheias e as vezes, 

mais raramente, nas observagoes pessoais, como He- 

rodoto (1). 

(1). — ROGET, Le Maroc chez les auteurs anciens, 10. 
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Itesde o VII e sobretudo no V seculo a.C., nu- 

merosos gregos da Asia Menor, principalmente os fd- 

cios, navegaram para o Mediterr4neo ocidental, onde 

fundaram Massalia (Marselha) e frfeqiientaram duran- 

te certo tempo Tartesso (2). Mas, nao contentfes com 

as rela^oes mantidas na Iberia, avan^aram para o sul, 

ao longo da costa atl4ntica de Marrocos (3). 

fesses gr'egos, ou melhor, jonios, percorreram tarn- 

bdm a costa norte-africana do Mediterr^neo e ocuparam 

ai certos pontos, mas o local exato dessas escalas mari- 

timas e as respectivas datas de estabelecimento, nao 

podem ser dadas com seguranga. Essa cadeia de esca- 

las talvez formasse uma segunda rota para Tartesso, 

passando a primeira, como e sabido, pelas costas eu- 

ropeias. A ocupa^ao do Mediterraneo ocidental pelos 

gr'egos foi tao completa, que em certo momento do 

seculo YI a.C., ele quase se tornou um lago grego. Se 

isto nao ocorreu, foi apenas em virtu de do resultado 

da batalha de Alalia, na qual os focios se opuseram a 

uma coliga^ao etrusco-cartaginesa (4). 

Mas os gregos nao ocuparam pacificamente o Me- 

diterraneo ocidental, pois sabemos que colidiram com 

os fenicios e depois com os cartagineses ao tentarem 

a passagem para o Atlantic©, rumo a Tartesso. Tanto 

€ assim, que os periplos gregos que possuimos, foram 

elaborados nas ocasioes em que eles conseguiram bur- 

lar a vigilancia semita. Essa vigildncia era tao efetiva 

que pouco a pouco, os gregos foram obrigados a se con- 

centrar nas costas da Galia, na Sicilia e na Magna Gre- 

cia, perdendo gradativamente a no^ao de muitos co- 

nhecimentosi geograficos anteriormente adquiridos (5). 

Podemos mesmo medir o estreitamento do horizonte co- 

lonial dos gregos, comparando os conhecimentos do geo- 

grafo Hecateu de Mileto — que escreveu sua obra no 

(2). — Vide nosso trabalho: Tartesso e a rota do estanho, 
40-41. 

(5). — GSELL, Histoire ancienne de VAfrique du Nord, V, 12. 
(4). — GARY e WARMINGTON, Les exploratenrs de Vanti- 

quiti, 39; COHEN, La Gr&ce et Theltenisation du mon- 
de antique, 59; GLOTZ e COHEN, Histoire grecque. 
T. Des origines aux guerres midiques, I, 200. 

(5). — Uma das mais antigas referencias — talvez mesmo 
a mais antiga — sobre Marrocos nas obras gregas en- 
contrariamos em Homero {Odissdia, V, 55 e segs. Trad. 
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fim do VI (ou comego do V s^culo a.C. — s6bre a 

Espanha e o noroeste da Africa, com a ignorancia qua- 

se total que o historiador H^erodoto (que escreveu sen 

trabalho mais ou menos em 450 a.C.) revela sobre as 

mesmas regioes (6). 

de BlSRARD, I, 114), se aceitarmos a hipotese d-e Victor 
Berard {Les navigations d'Ulysse, III, 219-290; ROGET. 
op. cit. 11) de que a ilha de Perejil, no Estreito de Gi- 
braltar, seria a ilha de Calipso, a filha de Atlas. 

Por outro lado, sabemos que foi na Asia, na Jonia, 
com Tales de Mileto (cerca de 640-546 a.C.) que teve ini- 
cio a Geografia classica. Mas foi seu discipulo, Anaximan- 
dro (cerca de 610-546 a.C.), quem estabeleceu a primei- 
ra representa^ao da terra conhecida, isto e, o primeiro 
mapa. 

Hecateu, de Mileto (cerca de 540-480 a.C.) escreveu 
uma obra geogr^fica que infelizmente esta perdida. Pos- 
suimos dela apenas alguns fragmentos, citados por Este- 
vao de Bizancio, e que C. Miiller reuniu no seu livro: 
Fragmenta hist, graec, (I, pp. 1-31. Paris. 1841. Apud 
ROGET, op. cit., 16; BERTHELOT, UAfrique saha- 
rienne et soudanaise, 144-145). Bra uma obra bem fei- 
ta, mas com evidente mistura de conhecimentos geogra- 
|icos e narra^oes poeticas. Compunha-se de dois li- 
vros; o primeiro, referenle aos palses do norte do Me- 
diterraneo; o segundo aos do sul (Asia, Egito e Li- 
bia) . Nos fragmentos conservados, ha referencias a al- 
gumas cidades da Tingitania ( Thrinke, Thinge, Melissa) 
e ao lago Duriza, perto do rio Lixo (ROGET, op. cit.t 

16). 

Hecateu foi eclipsado pelo seu sucessor; Herddoto 
de Halicarnasso (cerca de 484-424 a.C.). Este visitou inu- 
meras colonias gregas e alguns paises, mas da Africa 
do Norte, so obteve informa<?6es no Egito, em Cirene e 
atraves de alguns cartagineses que interrogou. Em 
todo o caso, tomou contact© com os libios em Cirene 
e consagrou alguns capitulos do seu livro IV {Melpo- 
menes) a Libia (Apud BERTHELOT, op. cit., 145), que 
utilizaremos freqiientemente neste trabalho. 

Outro escritor grego que se referiu a Marrocos, mas 
infelizmente de maneira muito vaga e em uma unica 
passagem, foi Lforo (cerca de 363-300 a.C.). file cita em 

seu livro a cidade de KapiKov TetKos {Caricon Tei- 

khos), uma das colonias de Hanao (Cf. infra, p. 157), 
como cidade da Libia, a esquerda das Colunas de Her- 
cules (Fragmenta historic, graecorum, Ed. C. Miiller. 
Paris, 1841. Apud ROGET, op. ciL, 21). 

(6). — GARY e WARMINGTON, op. cit., 40. 
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A Geografia grega do periodo que antecede a con- 

quista dos romanos nao e muito prolixa, limitando-se 

mesmo, a poucas referencias sobre Marrocos. Infeliz* 

mente muitos dos periplos empreendidos pelos gregos 

nao foram redigidos, ou se o foram, perd'eram-se de 

todo, deixando apenas fragmentos e tradigoes. E' pos- 

sivel tambem que esses relatos tenham passado para 

outros periplos posteriores, — como ja mostramos (7) 

ao tratarmos da filiagao dos atuais pilots do Almiran- 

tado ingles — e assim, pelo menos uma parte deles con- 

seguiu escapar ao olvido. 

Para maior harmonla e sistematiza^ao, falaremos 

dos periplos gregos apos estudarmos minuciosamente 

a viagem de Hanao. Tomaremos este periplo como 

base e analisaremos a seguir todos os outros, para ficar 

patente que houve, depois dessa viagem, regressao nos 

conhecimentos sobre a costa atlantica da Africa e, con- 

seqiientemente, no conhecimento das rela^oes de Mar- 

rocos com essas longinquas regioes. 

(7) — Cf. supra, p. 102-103. 



CAP1TUL0 VIl 

OS GARTAGINESES 

A). — CART AGO, SUA FUNDAQAO E 

HEGEMONIA. 

Devendo tratar de Cartago sob o prisma do inte- 

resse que essa cidade apresenta para a nossa tese, 'estu- 

daremos siua Historia somente em funcao das relagoes 

e influencias qxie exerceu em Marrocos, 

Diversos textos (1) indicam, como ja vimos a pro- 

posito de tJtica (2), qTO Cartago foi fundada pelos fe- 

nicios em 814-813 a. C. Tudo indica que no sitio da 

sua fundacao exislia anteriormente uma feitoria feni- 

cia, pois era um local conhecido havia muito tempo por 

6sse povo (3). 

Quanto aos motivos da fundacao ha varias hipote- 

ses. A mais interessante e a da fundacao da cidade por 

Elissa (ou Dido), viuva de Sicarbas, quando fugia ^ 

cobiga de seu irmao Pigmaliao, rei de Tiro, o que parece 

confirmar a versao mais aceita duma colonizagao tiria 

(4), Victor Berard (5) apresenta uma hipotese que 

achamos bem razoaVel. Diz ele que tJtica foi perdendo 

seu monopolio comercial porque o Bagradas pouco a 

pouco aterrava seu porto, como ja o tinhara feito o 

Meandro em Mileto, o Caistre em 6feso e o Hermes em 

Esmirna. Em conseqiiencia desse gravissimo aconteci- 

mento foi necessario um novo porto e assim nasceu uma 

nova cidade: Cartago (Quart hadasht — a cidade nova). 

(1). — Timeu (Dion. Hal. I, 74); Cicero, De rep,, II, 23,42. 
Apud PAIS, Histoire Romaine, 1. Des origines A Vacht- 
vement de la conqueten 188, nota 5. 

(2). — Cf. supra, pp. 131-132. 
(3). — GSELL, Histoire aacienne de VAfrique da Nord, I, 374 

e 379. 
(4). — Apesar de existir outra versao que diz ter ela sido 

fundada por Sidon, em oposigao a tiria Ctica (EAST, 
Geographic historique de VEurope, 28). 

(5). — BfiRARD, Les navigations dfUlysse, I, 59-60; PAIS, op, 
oil., 187. 
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0 inicio da cidade foi modestissimo, pois o pequeno 

grupo de imigrantes tirios estava cercado por uma den- 

sa popula^ao de libios. Colocada numa posicao exce- 

lente, — na colina de Birsa e na ponta dum istmo de 

facil defesa (vide fig. 7) — Cartago, pelo comercio, 

T? 
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Fig. 7. — CARTAGO (Apud PAIS, op. cit., C10K 

pouco a pouco foi estendendo sua influencia. Os car- 

tagineses foram por necessidade diplomatas e merca- 

dores e nunca perderam esse cunho, nem mesmo nas 

^pocas de maior explendor. Para adormecer a natu- 

ral desconfian^a dos libios, Cartago ostentava aos sens 

olhos maravilhados os produtos industrials oriundos do 

Oriente, um centro urbano desenvolvido, com seus arti- 

fices, oficinas, lojas, estando sempre pronta para tro- 

car os produtos naturals (cereais, frutos, la, ouro, mar- 
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fim, escrayos) peios produtos manufaturados e a tra- 

dicional pacotilha fenicia. 

Durante muito tempo Cartago foi uma cidade aber- 

ta, isto e, desprovida de muralhas e, por isso mesmo, 

pagava trihutos aos r^gulos libios qufe a circundavam. 

Mas sua influencia e riqueza foram sempre crescendo e 

a fascina^ao que ela exercia sobre essas popula^oes, fez 

com que pouco a pouco sfe formasse, pela sua hkhil di- 

plomacia, uma verdadeira cintura de tribos fieis que a 

protegiam dos nomades pilhadores das estepes e dos 

oasis do deserto. Apos a eregao de suas muralhas e 

do sucesso de sua diplomacia, Cartago sentiu-se forte 

para recusar o pagamento do costumeiro tribute. E' 

interessante notar que inicialmente Cartago procurou 

apenas criar e desenvolver um imperio maritimo e que 

somente muito mais tarde, depois de tres s£culos da 

sua fundagao, e que possuiu um imperio terrestro (vide 

fig. 8) (6). 

Durante quase oito seculos, isto e, ate 146 a.G., 

data da sua conquista por Roma, Cartago desenvolveu 

tal influencia, principalmente pelo s'eu comercio, 

que a lingua punica estendeu-se de Cartago a Ca- 

des e mesmo alem de Tingis, propagando-se tam- 

bem pelo interior a dentro (7). Tanto isso & verdade 

que o punico, lingua oficial dos reis numidas, aparece 

nas moedas cunhadas por eles ate o reino de Juba I. 

Essa lingua sobreyiveu, portanto, a existencia politica 

de Cartago e ainda na epoca de Santo Agostinho era 

falada em Hipona (8). 

A que devemos atribuir o sucesso de Cartago? Tal- 

vez a prdpria posi^ao geografica possa explicar ^sse 

sucesso. Como Ctica e Bizerta, Cartago estava colocada 

entre as duas bacias do Mediterr^neo (vide fig. 8), per- 

to dum vasto golfo que recebe o Medjerda e o uadi Mi- 

(6). — GSELL, H.a.A.N., I, 37. 

(7). — CHAVHEBIfiRE, Histoire du Afaroc, 30; BERNARD, 
Afrique septentrionale et Occident ale, I, 75. 

(8). — BERNARD, op. cit, I, 75. 
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liane, — por onde e f&cil a penetra^ao para o interior 

— numa lingua de terra entre o lago Tunes ao sul e a 

laguna de Sucra ao norte, alem de estar separada do 

istmo que a liga ao continente por colinas de dificil 

passagem (vide fig. 7) (9). Com tal posicao estrat^- 

gica, Cartago desfrutava grande seguranga. Outro fa- 

tor decisivo do seu sucesso e entrevisto na Jenda de sua 

funda^ao, que talvez tenha um sentido politico, pois 

nela se diz que uma princesa real, acompanhada da no- 

breza tiria dirigiu-seN para Cartago. Na propria deno- 

mina^ao de cidade nova, em que alguns querem ver sua 

diferencia^ao de tJtica, a cidade velha, outros vem uma 

nova Tiro. O certo e que, estando Tiro em decadencia 

e tendo tJtica seu porto parcialmente inutilizado, Car- 

tago aproveita-se da sua posicao entre as duas bacias 

mediterraneas para controlar o com&rcio entre el as, 

transform an do-se em ponto obrigatorio de escala pelas 

facilidades e riquezas que oferecia. Foi assim que Car- 

tago tomou a dianteira de todas as outras colonias fe- 

nieias (10). 

No inicio do V s^culo, Cartago era incontestavel- 

mente a primeira potencia maritima e comercial do 

Mediterraneo ocidental. Pelo direito ou pela forca, 

era ela quern dirigia as outras colonias fenicias, situa- 

das ao longo do litoral, na luta contra o invasor grego. 

Nao conhecemos bem como Cartago conseguiu 

sua preponderancia na Africa do Norte, mas em to- 

do o caso sabemos quais as causas que a determina- 

ram. A necessidade fez com que as antigas colonias 

tirias se unissem em tomo de Cartago e isso talvez ex- 

plique a obediencia, sempre relutante, de certas cida- 

des, como por exemplo, tJtica (11). A hegemonia carta- 

ginesa foi duramente exercida e nao foi aceita, sem dii- 

vida, de bom grado por todas as cidades fenicias, pois 

se algumas acreditavam estar ameacadas diretamente 

pelos gregos, outras logo deixaram de o ser. A prote^ao 

custava-lhes a liberdade. Foram necessarios spculos para 

que a supremacia cartaginesa se impuzesse definitiva- 

mente (tJtica so aceitou a alianga de Cartago no V 

(9). GSELL, H.a.A.N., I. 374. 

(10). — Ibidem, I, 419-420. 
(11). — Ibidem, I, 411-412. 
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seculo a. C.) • Muitas dessas cidades eram aliadas d'e 

Cartago e esta, para vigia-las e fortificar seu imp6rio» 

criou inumeras colonias e feitorias que mantinha sob 

rude obediencia (12). Para a Africa do Norte essa he- 

gemonia foi ben^fica, pois fez reinar ai uma certa paz 

e for^ou sua entrada na Historia do mundo conheoido 

de entao (13), 

Quanto ao inicio da hegemonia cartaginesa na Ib6- 

ria, — principalmente em Gades — estamos melhor in- 

formados, pois alguns autores antigos nos fornecem al- 

guns dados. Assim, sabemos por Diodoro de Sicilia 

(14) que os cartagineses se estabeleceram em Ebesos 

(Ibica), uma das ilhas Pitiusas, cento e sessenta anos 

apos a fundagao da sua cidad'e, o que nos daria a data de 

654-653 a.C. Sabemos tambem que apos o sitio de Tiro 

por Nabucodonosor (586 a.C.), Cartago imiscuiu-ste cada 

vez mais na Iberia. Infelizmente nao possuimos ele- 

mentos seguros para datar com seguran^a e precisao 

a ocupagao da Iberia pelos cartagineses antes do seculo 

IV a.C. E' muito provavel que la estivessem antes 

desse seculo, pois como ja indicamos, ocuparam muito 

antes as Baleares. Parece que contavam barrar aos 

focios o caminho de Tartesso. Podemos concluir que 

foi talwz no seculo VI a. C. que Cartago fez sua inter- 

ven^ao na Iberia (15). 

Gades atacada pelos indigenas (Tartessios?) ape- 

lou para Cartago. Esta aproveitou a ocasiao para apo- 

derar-se da cidade, depois de expulsar os indigenas. 

Cartago concedeu a velha cidade o titulo d'e aliada, 

como ja o tinha feito com TJtica, pois em Tito-Livio 

(16), o general Magao aparece como socius atque ami- 

cus dos gaditanos. Gades foi mesmo a unica cidade 

da Iberia que cunhou moeda durante a dominacao pu- 

nica. Isso evidencia a importancia que Ihe dava Car- 

(12). — Ibidtm, I, 422-423. 
(13). — Ibidem, I, 419. 
(14). — Diodoro de Sicilia, V% 16. Apud GSELL, H.a.AM., 

I, 432. 
(15). — BALLESTEHOS, "Historia de Espafta, I, 210; GSELL, 

H.a.A.V., I, 442-443. Vide tambem SCHULTEN, in 
C.A.H. VIII 769-792'. 

(16). — Tito Livio, XXVI, II, 37, 1. Apud GSELL, H.a.A.N-, 
I, 443. 
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tago e seu cuidado em conserva-la como amiga. De 

tudo isso concluimos que na epoca da hegemonia carta- 

ginesa, as relacoes enlre a Iberia e Marrocos, que yi- 

nham desde a epoca fenicia, continuaram intensas (17), 

firmando cada vez mais Gades sua posi^ao de verda- 

deira metropole das cidades situadas na costa atlantica 

da Africa do Norte. 

B). — O COMtRClO CART AGINGS E A ROTA 

PARA O OCEANO. 

Os fenicios, — isso ja era uma verdade banal para 

os escritores antigos — possuiam o genio do comercio. 

Os seus suc'essores, os cartagineses, foram dignos her- 

deiros dessa qualidade, mostrando-se sempre avidos 

de ganho, qualquer que fosse a posicao social por eles 

desfrutada (18). Sendo em pequeno numero, — pelo 

menos inicialmente — em comparagao aos indigenas 

que rodeavam sua cidade, eles nao conseguiam domi- 

na-los. O mar lodavia continuava livre e eles o transfor- 

maranr em via mercante ate Tingis e as costas atlanti- 

cas de Marrocos. Nao podendo desde logo fundar co- 

lonias importantes, em virtude da insuficiencia demogra- 

fica, instalaram inumeras feitorias nas proximidades 

das rotas maritimas, e seus nayios, assegurando a liga- 

gao entre elas e a metropole, mantinham um comer- 

cio intenso (19). 

A proposito da costa ocidental da Africa, Herodoto 

(20) fala do comercio silencioso, tao comum entre os 

povos da Antiguidade que, por falarem linguas diferen- 

tes, demonstravam desconfiancas reciprocas, alias, as 

vezes, bem legitimas. Tratando-se dos cartagineses, 

habeis traficantes e aprezadores de escravos, os indi- 

genas tinham solidas razoes para praticar essa moda- 

lidade de comercio. Cadamosto no seculo XY ainda 

encontrou esse comercio na baia de Arguim entre os 

(17). — Cf. infra, pp. m-m. 
(18), — GSELL, H.a.A.Y., IV, 109. 
(19). — Ibidem, IV, 110-111; CHAVREBIfiRE, op. c»f., 32 c 

34-35. 
(20). — Herodoto, IV, 196. Apud ROGET, Le Maroc chez 

auteurs anciens, 17. 
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mouros zenagas e os negros, que trocavam ouro suda- 

nes por sal saariano (21). Assim descreveu Herddoto 

^sse curioso comercio: 

"Os cartagineses dizem que ha ainda na 

Libia um lugar habitado, alem das Golunas 

de Hercules, aonde vao seus navios e onde 

desembarcam suas mercadorias; elcs as colo- 

cam ao longo da praia, reembarcam e fazem 

a fuma(ja subir ao ceu. Os indigenas vendo 

essa fumaga, vem para o litoral e ai deposi- 

tam ouro que represente o prfeco das merca- 

dorias; depois se afastam. Os cartagineses 

tornam a descer dos navios, fazem seus cal- 

culos e, se a quantidade de ouro Ibes parecer 

equivalente as mercadorias trazidas, recolhem- 

no e partem; se ela e insuficiente, tornam a 

subir para seus navios e esperam. Entao, os 

indigenas voltam e colocam mais ouro ate que 

suas ofertas sejam aceitas. Nenhum ddles e 

desonesto. Os cartagineses nao tocam no 

ouro antes que o valor seja igual ao da sua 

pacotilha e os indigenas nao tocam nas mer- 

cadorias enquanto os cartagineses nao toma- 

rem posse do ouro", 

Cartago teve a sorte de ser governada por homens 

que compreenderam suas necessidades momentaneas e 

souberam prever-lhe o futuro, como bons comerciantes 

que eram. files perceberam que, se impedissem a ruina 

das colonias fenicias e se opusessem a expansao dos 
gregos, o imperio maritimo e comercial do Ocidente 

mediterraneo Ihes pertenceria. Com esse fito, criaram 

frotas necessarias para deter a expansao grega e, mon- 

tando guarda nas Colunas de Hercules, impediram o seu 

comercio com Tartesso e o Atlantico (22). 

Senhora duma grande parte das costas do Mediter- 

raneo ocidental, Cartago explorou o litoral atlantico 

(21). — BERTHELOT, L'Afrique saharienne et soudanaise, 
166. 

(22). — GSELL, H.a.A.N., I, 420; BERNARD, op. ctf. I, 75. 
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de Marrocos s^m temer nessas longinquas regioes o seu 

rival grego, o focio. Alem das Colunas de Hercules, 

que eram facilmente defendidas, Cartago dominava, de 

Gades a Lixo, velhas cidades fenicias (23). 

0 trafego terrestre foi tambem intense e variadis- 

simo, chegando mesmo ate o interior do continente (24). 

Examinemos agora, pormenorizadamente, esse trafego 

de Cartago para o sul das Colunas de Hercules. 

C). — O PtRIPLO DE HAN AO. 

Na Antiguidade, como em nossos dias, a regiao de 

Marrocos foi sempre pouco visitada e mal conhecida. 

Do exame dos autores antigos podemos concluir que 
Hanao foi um dos poucos personagens que la esteve 

realmente. fiste navegante cartagines andou ao longo 

da costa marroquina e ai fundou algumas colonias, das 

quais nao conhecemos muito bem os locais exatos. Seu 

relato de viagem e curto e as vezes desconcertante, pois 

ha em certas passagens, discordancias com o literal 

atual. 

1. — A data da expedigdo. 

A questao da data da expedi^ao de Hanao e muito 

discutida, pois os autores a fixam desde 570 at6 o mea- 

do do IV seculo a. C. Gsell (25), a maior autoridade 

em Antiguidade da Africa do Norte, nao chega a um re- 

sultado definitivo nos seus estudos. Portanto, a data 

por nos aceita, e dada sob reserva. Examinemos o pro- 

blema. 

Hanao e considerado contemporaneo de Himilcao^ 

cujo cruzeiro foi realizado provavelmente nas proximi- 

dades de 500 a. C. Mas, como o fito principal da expe- 

digao de Hanao era o de estabelecer colonias, podemos 

admitir que houve antes reconhecimentos, pois Heca- 

(23). — GSELL, H.a.A.N., I. 468. 
(24). — BALLESTEROS, H.E., I, 230. 
(25). — GSELL, H.a.A.N., I, 510-519. 
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teu de Mileto (26) menciona um rio Lizas (Lixo), e uma 

cidade chamada Melissa que encontramos na narracao 

do Gartagines. A informa^ao de Hecateu deve provir, 

pois, de algum predecessor de Hanao, talvez de Euli- 

menes, — cujo periplo estudaremos mais adiante (27) 

— ou de algum marinheiro fenicio. 

Plinio (28) diz o seguinte a proposito da epoca da 

expedicao de Hanao: 

"No tempo em que florescia o poderio de 

Cartago, Hanao partiu de Gades, contornou a 

Africa ate a extremidade da Arabia e deu a 

conhecer por escrito essa navegacao, do mes- 

mo modo que Himilcao, enviado na mesma 

epoca para explorar parte da Europa." 

Por ai vemos que Plinio acreditava que Hanao fi- 

zera uma viagem em torno da Africa. Mas sabemos 

por outro lado, que essa afirma^ao sua e baseada em 

escritores anteriores, que fizeram a traducao do termo 

TreptVAovs (periploiis) por viagem em torno (29), 

de acordo com as concep^oes geograficas de entao, que 

faziam da Libia uma estreita faixa de terra. Plinio 

afirma tambem que as viagens de Himilcao e de Hanao 

sao contemporaneas, o que nao quer dizer que fossem 

no mesmo ano, pois e pouco provaVel que empresas de 

tal monta pudessem ser sirnultaneas. A sua afirmagao 

de que essas duas expedites foram feitas na epoca de 

maior poderio de Cartago, e o que ha de mais vago, 

porque sabemos que esse periodo abrange no minimo 250 

anos, desde o meado do VI seculo (batalha de Alalia 

— 535 a. C.) ate o fim do IV (pois mesmo apos Hi- 

mera — 480 a. C., o poderio cartagines era ainda muito 

grande) (30). 

Mas. a afirmacao mais segura que possuimos e a 

de que houve jnuitos combates de cartagineses con- 

tra mouros e numidas', mais ou menos em 475- 

450 a. C. Ora, se a expedicao colonizadora de Hanao 

(26). — Hecateu, frag. 355 e 357. Apud ROGET, op. cit., 16. 
(27). — Cf. infra, pp. 172-173. 
(28). — Plinio, Hist. NaL, II, 169. Apud GSELL, H.a.A.N., 

I, 468. 
(29). — Cf. supra, p. 102. 
(30). — GSELL, H.a.A.N., I, 510 e 517. 
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tivesse sido depois dessa data, esses combates repetidos 

nao se teriam diado, pois os indigenas nao encontrariam 

cartagineses para combater. Baseados nisso, p^nsamos 

que Cartago, para garantir e dispor de escalas na rota 

para Tartesiso e litoral atlantico de Marrocos, teria en- 

viado essa grande fexpedicao no fim do V seculo, ou 

seja em 480 a.C., mais ou menos (31). 

2, — O texto punico e sua tradncdo grega. 

Outro aspecto interessante da questao e o relative 

ao texto punico e sua tradu^ao para o grego. Sabemos 

que Cartago e muito pobre em documentos epigraficos 

e qu'e um dos unicos de que dispomos e justamente 

o conhecido pelo nome de Periplo de Hanao. Nao 

possuimos, e verdade, a inscricao original em lingua 

punica, mas temos dela a tradu^ao grega, provavel- 

mente abreviada e alterada pelos copistas durante se- 

culos (32). 

Essa tradugao nos diz que o original, gravado ■em 

bronze, estava no templo de Cronos ou de Baal, onde 

foi depositado pelo proprio Hanao. Essa indicacao e 

muito importante para a garantia da sua autenticidade, 

pois ele nao teria exposto em publico um relatorio d'e 

viagem, que seus numerosos companheiros poderiam 

declarar inexato. Sabemos, por outro lado, que foi do 

Egito que os fenicios trouxeram o habito de expor nos 

templos seus periplos escritos ou desenhados (32-a). 

A traducao do punico para o grego deve ter sido 

feita mais ou menos no fim do IV ou no III seculo 

a.C., por alguem que possuia pretensoes liter Arias, 

como ise depreende do texto (33). Foi esse mesmo tra- 

(31). — Ibidem, I, 457. 
(32). — Edi^ao C. Miiller, Geographi graeci minores, I. pp. 

1-14, Paris, 1355. 
(32-a)—Dos periplos egipcios, o mais conhecido e o da rai- 

nha Hatxepsu, que reinou em Tebas no XVI seculo 
a.C. — e no qual sao descritas as belas navegagoes 
que suas frotas fizeram ern dire^ao das Escalas do 
Incenso. 

(33). — ROGET, op citn 11; BERARD, Les PMniciens et VO- 
dyssee, I, 216; PIGANIOL, La conquete romaine, 119- 
120; GSELL, H.a,A.N., I, 472-475. 
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dutor que, dando o nome de periplo a viagem de Hanao, 

causou a confusao de Plinio, como ja mostramos (34). 

E.-F. Gautler (35) apresenta uma explicacao muito 

interessante sobre a redagao do periplo de Hanao. In- 

surge-se inicialmente contra o nome de periplo, dizen- 

do que ^ improprio, pois, do mesmo modo que um por- 

tulano portugu^s, a relacao da viagem deveria servir 

simplesmente de guia aos navegantes. O fito da redagao 

do periplo de Hanao, para ele, e muito outro. Afirma esse 

autor que Hanao, como sufeta, empreendeu uma viagem 

de inspe^ao e que o senado punico, para exaltar a obra 

colonizadora de Cartago, fez gravar a inscrigao da sua 

viagem em bronze, colocando-a no templo de Baal. 

A narrativa de Hanao seria, pois, uma especie de pro- 

paganda ou reclame de Cartago. Achamos a explica- 

cao de Gautier, com todo o respeito que esse saudoso 

mestre nos merece, um pouco for^ada. Seria possivel 

que Cartago expusesse em piiblico uma das rotas do 

seu imperio maritimo e colonial, que guardava tao cio- 

samente quanto os fenicios? Cartago, como- faria 

mais tarde a Coroa portuguesa impondo o sigilo (36) 

aos seus navegantes, preconizava o afundamento dos 

seus barcos para que os concorrentes nao descobrissem 

as suas rotas. Como conciliar a verdade historica 

com a afirmagao de Gautier? 

Certos eruditos criticam acerbamente o texto do 

periplo de Hanao, descobrindo nele incertezas, aumen- 

tando o mimero de dias de viagem, etc., como H. Tau- 

xier (37) que conclui pela impugnacao do mesmo, acoi- 

mando-o de apocrifo. Mas, felizmente, a maioria dos 

autores nao pensa assim e procura explicar os inciden- 

tes taxados de incriveis. Outro autor, W. Aby (38), 

pensa que o texto foi elaborado por instigagoes de Po- 

libio, para dar realce a sua viagem as costas atlanticas 

(34). — Cf. snpra, pp. 102 e 143. 
(35), — GAUTIER, Le passe de VAfrique du Nord, 44-45; 

IDEM, VAfriqm noire occidentale, 162-166. 
(36). — CORTEZAO, Do sigilo nacional, in "Lnsitdnirf*, fasc. I, 

janeiro de 1924, p. 45-81. 
(37). — In "Revue Africaine", 1882, pp. 15-37. Apud GARY 

e WARMINGTON, Les explorateurs de VantiquiH, 70. 
(38), — In "Hermes", 1927, pp. 317-330. Apud GARY e 

WARMINGTON, op. cit„ 70. 
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de Marrocos, que estudaremos mais adiante. Outros 

autores supofem que o contorno da costa e o clima fo- 

ram profundamente modificados nestes 2.000 anos, 

dando razao assim aos que creem no mito da Atiantida. 

Mas, seus argumentos nao nos convencem, pois pensa- 

mos que se dois milenios sao para o Homem muita cousa, 

geologicamente nada representam (39). Em conclusao, 

diremos que o texto nao e desprovido de obscuridade e 

que nao ha acordo entre os autores modernos no to- 

cante a extensao da viagem, pois, se alguns afirmam 

que Hanao chegou ate Camaroes,outros dizem que ele 

atingiu o estuario do Gabao (40). Analisemos agora o 

texto. 

3. — Andlise do texto (41). 

Assim comega o texto, segundo a tradu^ao da edi- 

<?ao de C. Miiller: 

"Rela^ao da viagem de Hanao, rei dos 

cartagineses, em torno das regioes libicas de 

alem Colunas de Hercules. Ela foi gravada 

em placas suspensas no templo de Cronos: 

I. — Pareceu conveniente aos cartagine- 

ses que Hanao navegasse para alem Colunas 

de Hercules e fundasse cidades de libio-feni- 

ciosL Navegou levando 60 navios de 50 re- 

mos, uma multidao de homens e mulheres 

■em numero de 30.000 mais ou menos, manti- 

mentos e outros objetos necessarios." 

Ao lermos esse trecho, temos a impressao nitida de 

que o texto punico foi resumido na tradugao grega, ha- 

(39). — GAUTIER, P.A.iV., 46. 
(40). — GOSSELIN (P. F.), Becherches sur la giographie des 

anciens, I, pp. 170-196; MEH (A.) Me moire sur le P£- 
riple d'Hannon, p. 46 e segs.; HENNING (R.), Geogra- 
phische Zeitschrift, 1927, pp. 378-392. Apud GARY 
e WARMINGTON, op. cit, 72. 

(41). — Segundo C. Miiller, Geographi Graeci minores, I, 1-14. 

Paris. 1885. Vide ROGET, op. cit, 17-18. Andlise do 
texto: GSELL, H.a.A.N., I, 476-499; CHAVREBItRE, 
op. ct#., 33-34; OLSEN, op. cit.f I, 52-56; GARY e "WAR- 
MINGTON, op. cM., 70-77; GAUTIER, P.A.V., 44-55; 
BERTHELOT, op. cit., 181-294. 
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vendo talvez algumas altera^oes (42). Vemos tam- 

bem que Hanao ai figura como rei, mas sabemos muito 

bem que em Cartago nao havia reis, mas sim sufetas 

(shofetim~}mzes), e a propria relacao indica que ele 

partiu de acordo com uma decisao popular (43), para 

fundar cidades, como era tao comum entre fenicios e 

gregos desde o IX ou VIII ao III seculo a.C. Mas 

qual teria sido o motivo dessa coloniza^ao ? Super- 

popula^ao ou existencia de indesejaveis? Ou tratar- 

se-ia ainda de reanimar os antigos estabelecimentos fe- 

nicios? Nada podemos afirmar de positivo, se bem 

que a ultima hipotese seja a mais plausivel. Sabemos 

somente, com certeza, que mais tarde os cartagineses 

combateram os mouros (44) para desafogar essas co- 

lonias. 

0 termo libio-fenicio (45) cuja traducao Jiteral 

deveria ser fenlcio da Libia, aqui parece ter um sen- 

tido administrativo e juridico, indicando os cidadaos 

das cidades fenicias ou punicas, dependentes de Car- 

tago (46). 

Hanao, de acordo com o texto, partiu com 60 na- 

vios de 50 remos, transportando 30.000 colonos alem 
da tripulagao, que nao e mencionada. Por esse cal- 

culo teriamos 500 pessoas por navio. Ora, pelo que sa- 

bemos da navega^ao antiga, esse niimero e muito supe- 

rior a lotagao dum barco da epoca; evidentemente esse 

algarismo deve ser mudado e talvez ate mesmo o nii- 

mero dos navios, pois ele nos parece muito grande para 

uma linica expedi^ao colcnizadora. Pelo texto sabe- 

mos tambem que as colonias fundadas foram sete, cor- 

respondendo, pois, 4.300 colonos para cada uma. Por 

outro lado, conhecendo o numero medio de colonos 

que Roma tinha o costume de enviar para as colonias 

que fundava, por ele vemos quao exagerado e esse al- 

garismo (47). 

(42). —- BERTHELOT, opi, cit, 184. 
(43). — GSELL, H.a.A.N., I, 469; B£RARD, N. U.t III, 40; 

PAIS, op. cit, 192-193; BERTHELOT, op. cit, 184. 
(44). — Gf, supra, pp. 148-149. 
(45). — Cf. supra, p. 113, 
(46). — GSELL, H.a.A.N., I, 477. 
(47). — Ibidem; GAUTIER, P.A.N45; IDEM, A.V.O., 163. 
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Outra questao intexessante e a do local exato da par- 

tida de Hanaa. Como vimos (48), Plinio diz que Ha- 

nao partiu de Gades. Isso nos parece muito provavel, 

apesar da opiniao 'em contrario de Gsell (49), que afir- 

ma ter Plinio se enganado, pensando que as Colunas de 

Hercules estivessem em Gades, onde alias exam tam- 

bem colocadas na Antiguidade. fisse autox acha que 

nao se justificaria uma volta tao grande, com tamanho 

numero de colonos a bordo, pois tratava-se duma em- 

presa colcnizadora. Mas nao e so. J&le se apoia tam- 

b^m no seguinte texto de Arriano (50): 

"Quanto ao libio Hanao, ele partiu de 

Gartago, franqueou as Colunas de Hercules e 

navegou para o Oceano.. 

Gremos, poxem, que a afirmacao de Plinio e perfei- 

tamente razoavel, porque os marinheiros de Gades 

sempre freqiientaram as paragens da costa noroeste da 

Africa e Hanao naturalmente foi ai buscar informa^oes 

e pilotos para a sua expedi^ao, como parece ter sido 

usual na Antiguidade, mesmo quando se ia do Mediter- 

raneo para o literal atlantico de Marrocos. 

★ 
♦ ★ 

"II. — Apos termos franqueado as Co- 

lunas e navegado durante dois dias, funda- 

mos uma primeira cidade, que chamamos Ti- 

miateria; mais ao sul existia uma grande pla- 

nicie." 

Essa colonia de Timiateria, que o texto diz expres- 

samente ter sido fundada por Hanao, talvez deva sua 
origem aos gregos, pelo menos e o que afirma Chavre- 

biere (51). O sen nome punico — pois a palavra 

©vfuarripiov (Thymiaterion) surge com a tradugao 

grega — parece que significava queima-perfumes, in- 

(48). — Cf. supra, p. 148. 
(49). — GSELL, H.a.A.N., I, 478-479. 
(50). _ ARRIANO, fndica, XLIII, 11, trad, de Pierre Chan- 

traine, 82. 
(51). __ CHAVREBIfiRE, op, eit.% 30. 
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censorio (52). O nome Timiateria aparece tambem no 

Pseudo-Cilace (53). Essa cidade deve correspond'er a 

atual Mehedia (vide fig^ 9), — apesar da opiniao em 

contrario de Vivien de Saint-Martin (54) que a identi- 
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Fig. 9. — A COSFA NOROESTE DA AFRICA. 

fica com Sala — situada a esquerda do nadi Sdbu, so- 

bre um planalto escarpado, dominando uma vasta pla- 

(52). — BERTHELOT, op. cit., 184. 
(53). — Pseudo-Cilace, § 112. Apud HOGET, op. cit., 19. 
(54). — Apud BERTHELOT, op. cit., 184. 
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nicie. Mehedia esta situada a 250 quilometros do Es- 

treito, o que oorresponde bem aos dois dias de viagem 

do texto. Gsell (55) nota, muito b'em, que as jornadas 

de navegacao indicadas no p6riplo, sao jornadas reais 

e nao medidas, sendo, portanto, variaveis conforme o 

estado do mar, dos ventos e da costa. Nessa colonia, Ha- 

nao deve ter deixado certo numero de colonos, pois o 

local era excelente para o desenvolvimento duma ci- 

dade. 

★ 
★ ★ 

"III. -- Em seguida, indo para o'este, cfte- 

gamos ao lugar chamado Soloeis, promontd- 

rio libico coberto de arvores." 

"IV. — Tendo erigido ai um santuario a 

Poaeidao, navegamos na direcao do sol le- 

vante durante meia-jornada, apos o que che- 

gamos a uma laguna situada nao longe do 
mar, cheia de abundantes e elevados canigos; 

elefantes e outros animais, muito numerosos, 

ai pastavam/' 

Aparelhando de Timiateria, a frota de Hanao na- 

vegou rumo sudoeste ate o cabo Soloeis, tambem ci- 

tado nos periplos de Cilace (56) e do persa Sataspes 

(57), que afirmou mesmo tedo dobrado. 

Em torno da identificacao dese cabo tem havido 

muita discussao. Mas Gsell (58) identificou-o como 

sendo o cabo Cantin (vide fig. 9), situado a 570 quilo- 

metros de Gibraltar, apesar de estar hoje completa- 

mente despido de vegetagao, como acontece em muitos 

outros lugares da Africa, antes inteiramente cobertos 

de florestas. O cabo Guir (Ghir, Aguer), indicado por 

Berthelot (59), nao satisfaz as condigoes exigidas, por- 

(55). _ GSELL, H.a.A.N., I, 480. 

(56). — Cilace, § 112. Apud ROGET, op. cit,, 19. 
(57). — Her6doto, IV, 43. Apud Venquite..,, I, 303-304; 

CHAVREBILRE, op. dt., 33. 
(58). — GSELL, H.a.A.N., I, 480-482, 
(59). — BERTHELOT, op. cit., 185-188. 
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que nao possui nas suas proximidades a laguna refte- 

rida expressamente no texto. 

O Poseidao mencionado no texto era um deus do 

mar que o tradutor grego identificou com a divindade 

helenica. No periplo de Cilace (60) tambem ha a 

mesma identifica^ao: 

"Toda essa regiao da Libia e muito cele- 

bre e santa. Sobre a ponta do cabo eleva-se 

um grande altar, consagrado a Poseidao. So- 

bre o altar, estao esculpidas figuras human as, 

leoes, delfins; diz-se que e obra do Dedalo." 

Essa referencia a animais vem em refor^o da iden- 

tifica^ao do cabo Cantin como sendo o cabo Soloeis; 

assim como tambem a afinnacao de Plinio (61), a pro- 

posito do periplo de Polibio (62): 

^Hanao tambem pretende que as feras 

abundavam no interior da regiao." (63). 

Sabemos, por outro lado, que o cabo Cantin esta 

situado nas proximidades do uadi Tensifte, o que expli- 

caria a afluencia dos animais na regiao. 

★ 
★ ★ 

"V. — Apos termos passado essa laguna 

e navegado durante um dia, fundamos sobre 

a costa as colonias Caricon Teicos {Muro Cd- 

no), Gete, Acras, Melita e Arambis." 

Das cinco colonias citadas nesta passagem, tres 

pelo menos possuem nomes traduzidos para o grego e, 

em conseqiiencia, nao podemos identifica-las. Alem 

do mais, o periplo omite o tempo empregado pe- 

la expedi^ao, para ir duma a outra das colonias ate 

(60). — Cilace, § 112. Apud ROGET, op. cit, 19. 
(61). _ Plinio, V. 9. Apud ROGET, op, cit, 31. 

(62). — GSELL, H.a.A.N., I, 480-482. 
(63). — Apud ROGET, op. cit,t 11. 
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Arambis, como tambem desta ate o rio Lixo. A unica 

cousa que podemos diaer e que elas estavam situadas 

entre o cabo Soloeis e o rio Lixo, que e provavelmente 

o uadi Draa. Entretanto, dois lugares devem ter atrai- 

do a atencao e os olhos experimentados dos cartagine- 

ses, como ideais para o estabelecimento de colonias. 

Um e Mogador, a um dia e meio do cabo Soloeis, em 

que encontrariam o que os fenicios sempre procura- 

ram, isto e, uma peninsula ou cabo, nas vizinhan^as 

duma ilha que formasse um abrigo, — neste caso, jne- 

diocre — contra os ventos do largo e que pudesse 

servir de refugio em caso de ataque dos indigenas. Tal- 

vez, nesse sitio tivesse existido a colonia de Caricon 

Teicos (64). 0 outro lugar e Agadir, nome que, sig- 

nificando lugar fechado (como Gades, Gadir), esta in- 

dicando por si so uma fundagao fenicia, ou quando 

muito cartaginesa, pois, como ja vimos, talvez Hanao, 

fossfe repovoar antigas colonias fenicias com a sua 

expedicao (65). 

Entre essas colonias, a de nome Melita (ou Melissa) 

ja e nossa conhecida, pois e uma das cidades da Libia 

citadas por Hecateu de Mileto (66). Ora, como sabe- 

mos (67), Hecateu viveu antes da epoca provavel do 

periplo de Hanao e, se ele cita essa cidade, e porque 

dela teve noticia. £:sse fato e bem interessante, pois e 

mais uma prova da existencia, antes de Hanao, de co- 

lonias cartaginesas, que talvez ele visitasse. 
Assim, das colonias que Hanao diz ter iundado, 

pelo menos uma delas estava situada nas proximidades 

do uadi Sus (vide fig. 9), isto e, no mesmo local em que 

se acha a atual cidade de Agadir. fisse local sempre 

foi um centro historico de comercio entre a Mauritania 

e a Africa negra (68), gramas as suasi proprias condi^oes 

geograficas, pois trata-se duma praia dominada pelo 

Anti-Atlas, cheio de ferteis e habitados vales. Pode- 

mos conjeturar, — e talvez mesmo afirmar — que Ha- 

nao estabeleceu ai parte dos colonos que transportava, 

(64). — Cf. supra, p. 137, nota 5. 
(65). _ GSELL, H.a.A .N., I, 483; CHAVREBIfiRE. op. cit, 

34. 
(66). — Apud ROGET, op, cit., 16. 
(67). — Cf. supra, p. 137, nota 5. 
(68). — BERTHELOT, op. cit, 188-189. 
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pois estes teriam muito a ganhar estabelecendo rela- 

^oes comerciais com as tribos berberes nomades que 

povoavam o interior e, por intermedio delas, poderiam 

receber mercadorias do Sudao. Modernamente, Elise'e 

Reclus (69), fez identica observa^ao, dizendo que os 

berberes da regiao norte do Saara estavam em inti- 

mo contacto com os negros da regiao situada ao sul e 

que serviam mesmo de elementos de liga^ao da Africa 

do Norte com o Sudao. Por ai se ve que, mesmo ainda 

hoje, esse local e um centro comercial muito ativo. 

★ 
★ ★ 

KVI. — Tendo partido dai, chegamos ao 

grande rio Lixo ( At£o?) que vem da Libia. Nas 

suas margens, nomades, os Lixitas ( Aiitrai ) 

apascentavam rebanhos.. Ficamos algum tem- 

po com essa gente, da qual nos tornamos ami- 

gos," 

"VII. — Mais ao sul viviam os etlopes inos- 

pitaleiros, habitando uma regiao cheia de ani- 

mais ferozes, atravessada por grandes mon- 

tanhas, de onde emana, dizem, o Lixo. Dizem 

tambem que em torno dessas montanhas vi- 

vem homens dum aspecto particular, os tro- 

gloditas. Os lixitas afirmam que eles sao mais 

rapidos na corrida que os cavalos." 

Do texto, concluimos que a expedi^ao de Hanao 

estacionou durante algum tempo entre esses nomades 

libios e ligou-se com eles pela amizade. ffcsse grande 

rio ^ geralmente identificado com o atual uadi Draa, 

ou Darate como o chama Plinio (70): 

"... o rio Darate, onde vivem os crocodilos...M 

Atualmente o Draa esta quase seco, — como o in- 

dica a sua denominacao de uadi — ate mesmo na foz 

(69). — Ibidem, 189. 

(70). — Plinio, V. 9- Apud ROGET, op, cit, 32. 
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(71). Mas o seu vale mostra como foi outrora pode- 

rosa a sua corrente. ffcle devia ter tido um percurso 

maior que o Reno, mas hoje desse antigo fastigio, res- 

ta apenas um.filete d'agua, 

Como vimos (72), o uadi Draa e ainda, grosso-modo, 

o limite entre os berberes e os negros do Sudao. Esta 

passagem do periplo de Hanao e bem sugestiva nesse 

sentido, pois, por ela vemos que o Cartagines esteve 

entre os ultimos berberes situados ao longo da costa. 

Esta passagem do texto e omissa quanto a sorte da 

antiga colonia fenicia de Lixo. Teria sido ela destrui- 

da pelos libios nomades? Ou teriam os cartagineses, — 

que aproveitaram a sua estadia entre os lixitas para es- 

treitar os la^os de amizade — lancado as bases duma 

nova feitoria nesse local? Apesar do texto ser omisso, 

julgamos muito provavel que o espirito comercial dos 

cartagineses nao resistisse ao apetite do lucro e que 

eles tivessem fundado ai uma feitoria, pois os berberes 

dessa regiao mantinham relagoes comerciais com os 

negros do Sudao. 

★ 
★ ★ 

"VIIl, — Tendo tornado interpretes entre 

6s lixitas, costeamos o deserto, na direcao do 

sul, durante dois dias, e depois na direcao do 

sol levante, durante um dia. Entao, encontra- 

mosi no fundo dum golfo, uma pequena ilha, 

com uma circunferencia de cinco estadios; 

nos a denominamos Cerne e nela deixamos co- 

lonos. Segundo o nosso periplo, julgamos que 

ela estava situada em frente de Cartago (do 

lado oposto), porque seria necessario navegar 

tanto pora ir de Cartago as Colunas, como 

para ir das Colunas a Cerne." 

Uma prova da pujan^a da lingua berbere esta jus- 

tamente nesta passagem, pois ate no uadi Draa os car- 

(71). „ GSELL, H.a.A.'N., I, 484-4S5; CHAVREBIBRE, op. 
cit.f 34; BERTHELOT, op. cit. 189-190. 

(72). — Cf. supra, p. 75. 
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tagineses a foram encontrar, mostrando assim que a 

area da sua expansao atingia e norte do Saara. 

O problema da ilha de Cerne e o mais intrincado 

de todo o periplo de Hanao, pois ela tem sido identifica- 

da com varias ilhas: Herrre (perto de rio de Oro), Arguim 

(perto do cabo Branco) e Goreia (na foz do Gambia) 

(vide fig. 9). Podemos logo de inicio eliminar Goreia 

por estar muito longe e pelo fato do proprio texto mar- 

car nas proximas passagens outros acidentes, que fo- 

ram perfeitamente identificados e situados antes do 

cabo Verde. Rest am Herne e Arguim. Ambas sao 

ilhas situadas em abras profundas e orientadas no sen- 

tido de leste. Mas Arguim (mesma raiz que Agadir, 

Gadir, Gad'es?) tem duas milhas e meia de circunferen- 

cia e esta a 14 dias de vela do uadi Draa, ou seja a 800 

milhas maritimas (1 milha maritima=l .852 metros) e 

somente a 8 dias do cabo Verde (400 milhas). Herne 

e menor que Arguim e encontra-sc a 675 milhas do cabo 

Verde, o que dara talvez uns 12 dias de viagem (cerca 

de 100 quilometros por dia) e que alem do mais, possui 

um excelente porto (73). A sua distancia do uadi Draa 

e a de 9 ou 10 dias de viagem (cerca de 525 milhas 

maritimas). 

Ha uma evidente semelhan^a entre os nomes Her- 

ne e Cerne, mas nao sabemos se o primeiro deriva de 

algum vocabulo indigena ou se foi inventado por algura 

marujo erudito (74). Parece que Herne foi a Cerne 

antiga, pelo menos e a hipotese mais aceita, por melhor 

corresponder aos dados do texto, pois esta a mesma dis- 

tancia do cabo Espartel, que este de Cartago, e esta si- 

tuada no fundo dum golfo, onde somente se entra na- 

vegando para leste. Alem do mais, o local satisfaria 

plenamente as exigencias dos marinheiros punicos: 

uma peninsula para abrigar os navios dos ventos do lar- 
go; uma ilha para proteger mercadores e mercadorias 

dos ataques dos indigenas, mas proxima da praia, para 

que o comercio prosperasse (75). 

Outra questao dificil e conciliar as jornadas de 

viagem, que sao tres no texto, com as necessarias para 

(73). — Africa Pilot, vol. I, p. 2S4. Apud GARY e WARMING- 
TON, op. cit.t 74. 

(74). _ GARY e WARMINGTON, op. cit„ 74. 
(75). _ BEHTHELOT, op. cit., 193. 
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se ir do uadi Draa a ilha de Herne. Mas todos os au- 

tores concordam em atribuir ao copista, ou ao tra- 

dutor, um engano de algarismo, concordando tambem 

em aumentar o mimero de dias de viagem para 9 ou 10 

e ate mesmo para 12 (76). Por ai se ve como a ques- 

tao e emaranhada. Se nao abandonarmos a rela^ao 

de Hanao, — no tocante as jornadas do viagem — so^ 

mos obrigados a recorrer a hipotese muito comoda, mas 

muito perigosa, de profundas modificaQoes do literal 

ocidental da Africa (transformagao da ilha em penin- 

sula), cousa que ate hoje os geologos nao provaram 

(77). 

Parece provavel que essa ilha de Cerne nao foi 

ocupada antes do Cartagines, apesar do texto abaixo, 

pois ele Ihe deu um nome e fundou ai a ultima das suas 

sete colonias. Talvez essa colonia de Hanao fosse ins- 

talada sumariamente, ou talvez nao tivesse instalagoes 

adequadas, porque diz o texto (78): 

"Os comerciantes sao fenicios; quando 

eles chegam a Cerne, amarram seus navios 

redondos e levantam tendas na ilha. Descar- 

regam seu carregamento e o transportam pa- 

ra terra em pequenas embarcagoes. Ha Id 

etiopes, com os quais fazem trocas." 

Pode parecer estranho afirmarmos que Hanao 

precedeu a ess'es fenicios do texto, mas examinando hem, 

veremos que se trata de cartagineses. fistes, as vezes 

eram chamados de fenicios e muitos deles eram desi- 

gnados tambem como libio-fenicios. Podera parecer 

entao que incorremos numa contradigao, pois ja afir- 

mamos (79) que os fenicios possuiram colonias na 

costa atlantica de Marrocos. Mas afirmamos tambem 

que o uadi Draa foi o limite provavel da sua expansao 
colonial para o sul e Cerne estava siluada, sem duvida, 

(76). — Ibidem, 192; GSELL, H.a.A.N., I. 466-489; GAU- 
TIER, P.A.N., 46. 

(77). _ GSELL, H.a.A.N., I, 488; GAUTIER, P.A.N., 47. 
(78). — Cilace, § 112. Apud ROGET, op. cit, 20. 

<79). — Cf. supra, pp. 133-134. 
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muito al&n d^le. Com Hanao e que vemos surgir na 

Histdria o nome de Cerne. 

A passagem de Cllace tambem tem a sua explica- 

gao. Nao se trataria duma feira periddica, em qu'e era 

necessario erigirem-se barracas suplementares, em virtu- 

de do pequeno numero de habitacoes? O fato dos merca- 

dores se apresentarem em grande mimero e ao mesmo 

tempo, como o indica o texto, nao revela o habito de 

formarem grandes caravanas para a defesa conjunta 

contra os indigenes, como foi tao comum posterior- 

mente? 

★ 
★ ★ 

"IX. — De la, passando por um grande 

rio, o Cretes, chegamos a um lago que conti- 

nha Ires ilhas maiores que Cerne. Partindo 

dessas ilhas, fizemos um dia de navegacao e 

chegamos ao fundo do lago, que era domina- 

do por altas montanhas, cheias de homens 

selvagens, vestidos com peles de animais, que 

lan^ando pedrap, nos impediram o desem- 

barque." 

"X. — Kavegando a partir dai, entramos 

num outro rio, grande e largo, cheio de cro- 

codiles e de hipopotamos. Depois retrocede- 

mos e voltamos a Cerne." 

Outra questao espinhosa e a localizacao desse rio 

Cretes (Chretes, Chremetes, Stachir) (80). Gsell (81) 

desenvolve uma argumentacao cerrada para provar 

que o Senegal nao pode ser identificado com ele, sendo 

o Saquia-el-Hamra o one possui todos os requisites. Mas 
para isso seriamos obrigados a retroceder de Cerne 

para o norte e nao foi essa a direcao tomada por Ha- 

nao. Alem do mais, o Saquia-el-Hamra tem uma lar- 

gura insignificante na foz (1 metro), o que nao est4 de 

acordo com o grande rio do texto, mesmo levando-ise 

(§0). — Sobre a localizacao desse no, vide BESNIER, Lexiqm 
de geographic ancienne, 209. 

(81). — GSELL, H.a.A.N., I, 489-493. 
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em conta que no tempo de Hanao, o Saara era mfenos 

est^ril (82). Gautier, Warmington e Berthelot (83) 

nos convenceram, entretanto, de que o Cretes de Hanao e 

o Senegal, fete e um rio cheio de crocodilos e hipopo- 

tamos; mas a mais forte prova e a de que ele e o unico 

rio navegavel na costa noroeste da Africa, a unica via 

de penetracao para o interior do continente. Pelo 

texto, temos a certeza de que Hanao navegou pelo rio 

terra a dentro. Por outro lado, sabemos que o Senegal 

e um rio abundante em ouro e, por isso mesmo, 

talvez ele nao quizesse entrar em pormenores nesse 

s'entido. Os cronistas e geografos arabes mencionam 

muitas vezes o ouro de Bambuque e mostram seus mer- 

cadores agindo da mesma maneira silenciosa que os 

cartagineses (84). Polibio que, como veremos mais 

adiante (85), refez parcialmente o periplo de Hanao, 

deixou da sua viagem uma rela^ao em que toca no pro- 

blema que nos interessa neste momento. Infelizmente 

a sua obra esta perdida, mas Piinio (86) que a leu, diz 

o seguinte: 

"Sobre )a costa, encontram-^e os etlo- 

pes daratitas (uadi Draal), o rio Bambotus, 

cheio de crocodilos e de hipopotamos. De la 

s'e estendem as cadeias de montanhas ate o 

monte que chamamos Teon Oquema (Theon 

Ochema)..." 

Porque nao aproximar Bambotus de Bambuque? 

Alem do mais 14 estd a montanha que vem ate o lago, 

como no texto. Essa opiniao e a de Gautier (87) e ela 

e para nos, a mais interessante e razoavel. Adotando- 

se a hipotese do Senegal, Hanao teria entrado pela pri- 

meira embocadura que encontrou, isto e, pelo marigot 

(82). — BERTHELOT, op. ciL, 194. 
(83)GAUTIER, P.A.N., 47; IDEM, A.N.O., 157-161; 

IDEM L'or da Soudan, in "Annales cthtstoire ^cono- 
mique et sociale'\ VII, 1935, pp. 113-123; GARY e 
WARMINGTON, op. cit., 74; BERTHELOT, op, at, 
195. 

(84). — Gf. supra, pp. 145-146. 
(85). — Cf. infra, pp. 193-195. 
(86). — Piinio, V, 10. Apud ROGET, op. cit, 32. 
(87). — GAUTIER, P.A.V., 47-49. 
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des Maringouins (charco dos mosquitos), na expressao 

dos franceses, e teria atingido o lago de Nguier ou 

Guier (vide fig.^ 9), que cont^m uma ilha e varias ilho- 

tas e nao as tres ilhas do texto. Mas como e muito co- 

mum nos lagos fluviais, e possivel que elas tenham de- 

sap arecido ou se ligado as margens em consequencia da 

deposigao das aluvioes (88). 

★ 

★ ★ 

"XI. — Navegamos de Ik para o sul, du- 

rante doze dias, ao longo da costa, inteira- 

mente ocupada pelos etiopes, que fugiam a 

nossa aproxima^ao. Falavam uma lingua in- 

compreensivel, mesmo para os lixitas que es- 

tavam conosca.,, 

"XII. — No dltimo dia, abordamos mon- 

tanhas elevadas, cobertas de arvores, cujas 

madeiras eram odoriferas e de diversas co- 

res." 

"XIII. — Tendo contornado essas monta- 

nhas durante dois dias, chegamos a um golfo 

imenso; do outro lado havia uma planicie, 

onde, k noite, vimos fogos elevando-se de to- 

dos os lados, com intervalos de maior ou 

menor intensidade." 

Hanao, tendo fundado a colonia de Cerne com os 

colonos resitantes, — pois essa foi a ultima — empre- 

ende uma viagem para o sul, talvez somente com al- 

guns navios e os interpretes lixitas, que nao consegui- 

ram entender a lingua desses etiopes. O fito de Hanao 

foi, sem duvida, fazer um reconhecimento das riquezas 

e possibilidades comerciais da regiao situada ao sul da 

sua ultima coldnia. 

As montanhas, entao cheias de arvores, sao identi- 

ficadas com os celebres mameloes do cabo Verde, que 

na realidade nao sao elevados, mas como estao situa- 

dos numa grande planicie, destacam-se e sao visiveis a 

(88). — BERTHELOT, op. cit+ 195. 
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30 quilometros da costa (88-a). O grande golfo e o es- 

tu&rio do G&mbia que tem mais de 50 quilometros de 

largura. Os fogos seriam as fogueiras acessas pfeios 

indigenas para espantar as feras e proteger suas casas 

e rebanhos. 
★ 

★ ★ 

"XIV. — Apos termos feito provisao d'a- 

gua, continuamos nossa navega^ao ao longo 

da costa, durante cinco dias, no fim dos quais 

chegamos a um grande golfo, que os inter- 

pretes nos disseram chamar-se o Corno do 

Ocidente. Nesse golfo encontrava-se uma ou- 

tra ilha, e na ilha uma laguna que continha 

outra ilha. Tendo ai desembarcado, vimos de 

dia somente uma floresta; mas, de noite, mui- 

tos fogos apareceram e ouvimos sons de flau- 

tas, um ruido de cimbalos e tamborins e um 

grande alarido. Ficamos com medo e os adi- 

vinhos nos ordenaram que deixassemos a 

ilha." 

E' interessante notarmos o fato de terem os inter- 

pretes indicado a Hanao o nome do golfo; Corno do OcU 

dente. Nao serk isso uma prova de que la tinham es- 

tado antes, ou que pelo menos ouviram falar dessa re- 

giao por navegantes que os precederam? Se isso fosse 

verdadeiro, viria provar relagoes comerciais dos lixitas 

com o Sudao, ou pelo menos tentativas de entendimen- 

tos diretos com o sul, evilando assim os etiopes inter- 

mediarios. 

Quanto a identificagao deste grande golfo, a maio- 

ria dos autores concorda com a indica^ao da baia de 

Bijagds, na foz do rio Geba (vide fig. 9), que al&n de 

corresponder a descri^ao do texto, con tem a ilha de 

Orango (ou Harang) que possui uma laguna com uma 

ilhota dentro. O ruido que tanto medo causou aos 

(88-a) — KERHALLET (De), Manuel de navigation de la cote 
occidentale de VAfrique, 2.a edigao I, 328. Apud 
GSELL, H.a.A.V., I, 494-496; BERTHELOT, ojk cit, 
195-197. 



— 166 — 

cartagineses, foi, sem duvida, uma festa dos indigenas, 

cousa comum e habitual entre os atuais habitantes das 

ilhas do arquipelago de Bijagds (89). 

★ 
★ ★ 

"XV. — Partimos precipitadamente dess^e 

lugar e costeamos uma regiao abrazada, cheia 

de perfumes; regatos de chamas vinham lan- 

^ar-se ao mar. A terra estava inacessivel em 

virtude do calor." 

^sse fenomeno, que alguns autores pensaram ser 

uma fosforecencia do mar ou raios durante uma tem- 

pestade, parece ter sido na realidade um imenso incen- 

dio de campos, talvez pastagens, e o vento soprando em 

determinada direcao, fazia o efeito de regatos de fogo. 

fisse mesmo fenomeno foi identificado em outras oca- 

sioes (por exemplo: por Pedro de Cintra mais ou me- 

nos em 1450 e Mungo Park era 1800) na mesma regiao 

(90). Por outro lado, nayegantes modernos tem afir- 

mado que na costa da Guine, as vezes, sentem-se brisas 

perfumadas (91). 

"XVI. — Tornados de temor, nos afasta- 

mos rapidamente. Durante quatro dias de 

navegacao, vimos a noite a terra coberta de 

chamas; no centro havia um fogo elevado, 

maior que os outros e que parecia tocar os 

astros. Mas de dia, reconhecia-se que era 

uma montanha muito grande, chamada o Car- 

ro dos Deuses." 

Essa montanha e evidentemente um vulcao e os es- 

critores antigos, como por exemplo Pomponio Mela e 

Plinio (92), ja admitiam essa explica^ao. Mas na loca- 

(89). — GSELL, H.a.A.N., I, 496-497; GARY e WARMING- 
TON, op. cit„ 75; BERTHELOT, op. cit, 195-197. 

(90). — GARY e WARMINGTON, op. cit., 75; BERTHELOT, 
op. cit, 198. 

(91). ~t~ GSELL, H.a.A.N,, I, 504. 
(92). — Pompdnio Mela, III, 94 e Plinio, VI, 197. Apud 

GSELL, H.a.A.N., I, 499. 
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liza^ao do mesmo, os autores modernos div^ergem, Uns 

afirmam que p vulcao visto por Hanao e o Gaculima 

(Futa Djalon), outros dizem ser o Camaroes (vide fig. 

9). O primeiro 6 um pico conico, dum milhar de me- 

tros de altitude, situado na Guine francesa, a noroeste 

dte Gonacri. Essa montanha — considerada santa pe- 

los indigenas — e um vulcao extinto, que os geologos 

dizem ter estado ativo no periodo siluriano (93). Ba- 

seados nisso, podemos afirmar que nao foi esse o vul- 

cao entrevisto por Hanao. Alem do mais, segundo o 

texto, ele foi observado durante quatro dias, cousa que 

no caso do Gaculima, e impossivel, pois, como ja disse- 

mos, e uma montanha de pouca altitude. Resta o Cama- 

roes. A primeira objegao que poderia ser levantada con- 

tra esta explicagao e a de que, de acordo com o numero 

de jornadas de viagem consignadas no texto, Hanao 

nao poderia ter atingido essa regiao. Mas o texto de 

Arriano (94) diz: 

11. — Quanto ao libio Hanao, ele partiu 

de Cartago, franqiieou as Goiunas de Her- 

cules, navegou para o Oceano, mantendo a 

bombordo a terra da Africa e fez rota para 

leste, durante trinta e cinco dias ao todo.,, 

"12. — Quando ele pos proa ao sul, en- 

controu grandes dificuldades: a agua falta- 

va, o calor era sufocante, regatos de fogo lan- 

^avam-se ao mar." 

Pelo texto de Arriano, vemos que ele colheu a ver- 

sao de que Hanao tinha feito trinta e cinco dias de via- 

gem, ate o momento em que tomou a dire^ao do sol le- 

vante. Baseados nisso, podemos alterar o numero das 

jornadas do periplo. Por outro lado, sabemos que a 

costa da Africa toma a dire^ao leste no cabo das Pal- 

mas (vide fig. 9) e nessa dire^ao permanece ate o golfo 

de Guine. A distancia de Gibraltar ao cabo das Palmas 

e de 4.800 quilometros, distancia qu'e Hanao poderia ter 

percorrido em 35 dias de navegagao. Assim, depois de ter 

(93). — GAUTIEK, P.A.N., 52; IDEM, A.N.O.% 125-126. 
(94). — ARRIANO, Indica, XLIII, 11-12, trad. Chanlnun«. 82. 
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costeado o Camaroes, teria tornado a diregSo sul, para 

logo apds retroceder (95). Mas o testemunho de Ar- 

riano, em abono da hipdtese do Camaroes, nao e o nos- 

so linico argumento. Atualmente, entre Tanger e o 

cabo da Boa-Esperanga, o linico vulcao ativo 6 justa- 

m«ente o Camaroes e sua liltima erup^ao foi em 1909 

(96). Essa montanha tem cerca de 4.000 metros d1© 

altitude e 6 a linica grande eleva^ao na costa da Africa 

ocidental visivel a quarenta leguas de distancia. 

curioso e interessante tamb&n o fato dos indigenes 

chamarem o Camaroes de Hongo ma Loba, que signi- 

fica justamente: a montanha dos Deuses (97). A hip6- 

tese que coloca o Carro dos Deuses no Camarcfes esta 

assim plenamente confirmada. 

* * * 

"XVII. — Gosteamos durante tres dias, a 

partir dai, regatos de chamas e chegamos ao 

golfo chamado Corno do Sul." 

"XVIII. — No fundo estava uma ilha, se~ 

melhante a primeira, que possuia uma lagu* 

na, no interior da qual havia uma outra ilha, 

cheia de homens selvagens. As mulheiies 

eram muito mais numerosas. Tinham o cor- 

po peludo e os interpretes os chamavam de 

gorilas ( yoplXKa* ). Perseguimos os machos, 

sem poder apanhar nenhum, porque todos 

escaparam... {aqui uma linha da tradugdo 

parece alterada — segundo as corregdes pro- 

pastas, supdem-se que as gorilas fugirctm 

atraves dos precipicios, langando pedras con- 

tra os seus perseguidores, ou entdo, trepando 

em drvores) ... Mas aprisionamos tres femeas 

que,mordendo e arranhando, resistiam aos que 

as levavam. Nos as matamos e tiramos suas 

peles, que 1'evamos para Cartago, porque nao 

navegamos mais para frente, por falta. de 

mantimentos." 

(95). 
(96). 
(97). 
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Esta interessante e curiosa parte do periplo de Ha- 

nao e uma das que mais tem suscitado polemicas, mes- 

mo fora do campo da Historia. Discute-se ainda hoje 

se &5ses individuos selvagens e peludos seriam uma 

tribo primitiva de pigmeus, ou se eram chimpanzes ou 

orangotangosi. Porque de maneira alguma podem ser os 

poderosos animais que charaamos de gorilas, pois estes 

nao se deixariam apanhar facilmente e nao feriam essa 

atitude de fuga. Alem do mais, entre os antropoides, 

as femeas nao sao mais nuraerosas que os machos. Essa 
passagem e confusa. Mas pensamos nao se tratar de 

macacos, que os cartagineses conheciam muito beni, 

pois na Africa do Norte eles existem em grande quanti- 

dade, nao obstante serem macacos pequenos e com cau- 

das. Muitos comebttadores inclinam-se pela hipotese 

dos pigmeus (98) — que sao mais pilosos que qualquer 

outro ser humano — que tambem nao aceitamos, por- 

que se os individuos indicados no texto fossem homens, 
o periplo nao faria referencia especial as peles (como 

sendo de animais) que os navegantes levaram para 

Cartago. Essa questao permanece insoluvel. 

Outro aspecto interessante desta passagem e o pa- 

pel dos interpretes na nomenclatura, pois for am ^les 

que indicaram os nomes do golfo Corno do Sul e dos 

gorilas. feste dltimo voc^bulo aparece, as v&ses, gra- 

fado como gorgadas em certos escritores antigos (99). 

Esta grafia teve grande influencia na lenda, pois Dio- 

doro de Sicilia (100) diz que as Amazonas, que habita- 

vam as bordas do Oceano, se empenharam numa luta 

de morte com essas gorgadas, mas que foi somente Per- 

seu quern conseguiu extermina-las definitivamente. 

Outros autores embclezaram tambem essa pajslsagem 

do periplo, como por exemplo Pomponio Mela (101) e 

(98). — GARY e WARMINGTON, op. cit, 76; GSELL, H.aA.N., I, 
506-507; OLSEN, op. cit.t I, 54-55; BERTHELOT, op. 
cit, 201. 

(99). __ pomponio Mela, III, 99 e Plinio, VI. 200. Apud GSELL, 

H.a.A.N., I. 505. 

(100). — Diodoro de Sicilia, III, cap. 54. Apud BESSMERTNY. 
L'Atldndide, 247-248. 

(101). —PompOnio Mela, III, 9 e Plinio, V, I, Apud BBRARD, 
AM/., Ill, 58-59. 
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Plinio que transformaram os s^lvagens peludos cte Ha- 

nao em satiros e egipans, 

4, — Os resultados do periplo de Hondo. 

De toda a analise que fizemos do periplo de Ha- 

nao, concluimos que a expedicao teve por fito uma co- 

loniza^ao e que terminada essa tarefa, o Cart amines 

empreendeu uma yiagem de exploracao em dire^ao ao 

sul. E' interessante notarmos que Hanao, talvez por 

acaso, explorou duma so vezf maior extensao da costa 

ocidental da Africa do Norte, que os marinheiros do 

fim da Idade Media em 150 anos (102). Sua viagem 

e, portanto, comparavel a de Piteas e, como aconteceu 

a este, nao teve dignos sucessores, o que comprometeu 

de vez o sen sucesso. 6 verdade que mercadores car- 

tagineses e gaditanos mantiveram, talvez ate Cerne, um 

comercio de ouro, o comercio silencioso, no genero da- 

quele referido por Herodoto (103) e pelo arabe Tdrissi 

(seculo XII) (104). Mas nao e so. Possuimos outros 

testemunhos da manutencao desse comercio: Celio An- 

tipater, mencionado por Plinio (105), diz que tinha 

tido noticia de cue um mercador de Gades teria ido a 

Etiopia por razoes comerciais: 

"... vfdisse se qui navigasset ex Hispania in 

Aefhiopiam commercii graiia. .." 

(102). —Em 1291, naufrapio dos irmaos Vivaldi; em 1418. Bar- 
tolomeu Perestrelo descobriu a ilha de Porto-Santo; 
no ano seguintc Gongalves Zarco e Tristao Vaz Tei- 
xeira estiveram na ilha da Madeira; em 1432 Gon^alo 
Velho Cabral descobriu uma das ilhas dos Azores; a de 
Santa Maria; em 1434 Gil Eanes dobrou o cabo Boja- 
dor; em 1446 uma expedicao, na qual tomavara parte 
Cadamosto e Nola. descobriu o arquipelago de Cabo 
Verde; nesse mesmo ano Fernandes chega a Serra- 
Leoa; em 1455, Cadamosto dobra o cabo das Pal- 
mas* etc. etc. 

(103). — Herodoto, IV, 196. Apud GARY e WARMINGTON, 
op, cit., 77. 

(104). — Cf. supra, pp. 145-146. 
(105).   Plinio, II, 169. Apud GARY e WARMINGTON, op. 

cit,, 77. 
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Cilace (106) nos leva a crer que o trafego com Cer- 

ne subsistiu quase ate a queda de Cartago (146 a.C.); 

Polibio, como veremos mais adiante, conseguiu de Ci- 

piao Emiliano uma frota e navegou ate um certo rio 

Bambotus (107). Uma passagem da compila^ao sus- 

peita de mirahilia, compilacao conhecida como o periplo 

de Ofelas (escrita mais ou menos em 300 da nossa era), 

refere-se ainda as colonias de Hanao, mas nao merece 

fe, porque apos a queda de C artago, o com ereio com o 

Atlantico Norte intensificou-se em detrimento do comer- 

cio com o sul, que so foi praticado raramente por ma- 

rinheiros gaditanos, pelo menos e o que sabemos. Ye- 

mos por esses testemunhos, que se trata dum comercio 

fortuito. E' o que podemos deduzir das poucas fontes 

qufe possuimos atualmente. Talvez fosse anterior- 

mente mais intenso, principalmente antes da queda de 

Cartago, mas como posteriormente Roma nao manifes- 

tou nenhum interesse pelo que se passava ao sul da 

Mauritania, esse comercio foi abandonado. Afirma- 

mos isso, porque os comerciantes gregos nao deram im- 

port^ncia a faganha de Polibio e os soldados romanos 

que conquistaram Marrocos (em cerca de 42 da nossa 

era) nao usaram frota. Plinio, Ptolemfeu e Estrabao 

(108) em conseqiiencia, se apoiam fracamente na relacao 

de Hanao e o ultimo chega mesmo a duvidar da exis- 

tencia de Ceme. 

Para concluir, notemos como o periplo de Hanao 

est4 rfepleto de monstros e animais ferozes (como na 

Odisseia e nas narracoes portuguesas sobre o Mar Te- 

nebroso). Fjxi muitas passagens aparecem elefantes, 

crocodilos, hipopotalmos, selvagens que lancam pe- 

dras, negros iugidios e misteriosos, seres mudos e pe- 

ludos quer se assemelham a mulheres, etc. flsses rela- 

tos calavam tanto nos espiritos, que muitos escritores, 

como Plinio (109), afirmaram que viram as peles das 

gorgadas num templo de Cartago e que elas ai perma- 

neceram ate a tomada da cidade pelosi romanos. Vi- 

(106). — Cilace, § 112. Apud ROGET, op. cit, 19-20. 
(107). — Plinio, V. 10. Apud ROGET, op. cit, 32. 
(108). — Plinio, Hist Nat, VI, 199-201; Ptolemeu, IV, 6, 14; 

Estrabao, I, 47. Apud GARY e WARMINGTON, op. 
cit, 77. 

(109), — Apud BERTHELOT, op. cit, 202, 
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ctor Berard (110) ve na men^ao destes seres fantasticos 

e animais ferozes, a vontade preconcebida de Cartago 

em afastar os concorrenfces pelo temor, como ja o fize- 

ra pelo sigilo sistematico dos roteiros das suas expedi- 

^oes. file ere ate qire o periplo de Hanao nao e muito 

exato no tocante aos dias de navegagao, pensando mes- 

mo que isso pode ser tanto um erro do tradutor, como 

uma cousa propositada. 

D). — A VIAGEM DE EUTtMENES. 

Tendo analisado em primeiro lugar o periplo de 

Hanao, por ser o mais conhecido e o mais interessante 

de toda a Antiguidade, passaremos ao estudo dos ou- 

tros, senvindo-nos, sempre que possivel, do periplo do 

Cartagines, como termo de comparacao. 

Como ja vimos, foram os fenicios os primeiros a 

se familiarizarem com as costas atl4nticas de Marrocos, 

mas nao e certo que tenham sido eles os primeiros a se 

aventurarem ao sul de Lixo. Como Midacrites, que 

possivelmente precedeu os fenicios no AtMntico Norte, 

o massaliota Eutimenes parece ter navegado ate ao sul 

de Lixo e ter chegado a um rio cujas aguas eram reflui- 

das pelo vento vindo do mar. Nesse rio ^le viu hipo- 

potamos e crocodilos, o que Ihe fez pensar 'estar em 

face dum braco do Nilo (111). Ora, a crenca de que um 

braco do Nilo desembocava no Oceano, estava em voga 

des.de o seculo VI a.C. entre os geografos gregos. Pos- 

teriormente, como por exemplo na epoca de Piteas, essa 

conviccao desapareceu. Concluimos dai que a via- 

gem de Eutimenes e anterior a de Piteas, que foi reali- 

zada entre 328 e 321 a. C. Sabemos tambem que essa 

viagem foi efetuada, sem duvida, antes das conquistas 

de Alexandre. Tudo isso nos leva a crer que Eutime- 

nes tenha navegado na diregao sul da costa de Marro- 

cos no meado do IV seculo a.C. (112). 

(110). — BERARD, AT.17., Ill, 41. 
(111). — GSEJLL, HSrodote, 210. Apad CSELL, H.a.A.N., 

V, 12; BERTHELOT, op. cit, 219. 
(112). — GSELL, H.a.A.N., V, 12; vide JACOB, in "Real En- 

cyclopadie" de Pauly-Wissova, Apud GSELL, 
H.aAJJ., I, 511; JULLIAN, Histoire de la Gaule. I. 
417. 
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Infelizmente, essa yiagem nao trouxe grander be- 

neficios, porque os massaliotas nao puderam prosse- 

guir nos sens esfor^os nessa direcao, e porque os cartagi- 

neses montaram uma rigorosa guarda no Estreito de 

Gibraltar. Todavia, esse relate parece ter servido de 

guia aos periplos posteriores, como ja mostramos (113). 

E). — O PtRlPLO DE SATASPES. 

Nao foram somente os fenicios, cartagineses e gre- 

gos que se interessaram pelo mundo de alem Colunas 
de Hercules. Os persas, no auge do seu poderio, aca- 

riciaram tambem a ideia duma yiagem de circunave- 

gagao, talvez com o fito do estabelecer uma rota mari- 

tima, das costas da Fenicia as regides do Golfo P^rsico, 

atraves das Colunas de Hercules, ties nao o consegui- 

ram, mas em todo o caso, fizeram diversas tentativas. 

Uma delas teria sido realizada no reinado de Dario 

(521-485 a.G.), se acreditarmos em um certo Magnos 

(mago?) que Heraclides introduz num dos seus dik- 

logos (114). Conhecemos todavia uma tentativa real, 

fruto dum capricho de Xerxes (485-465 a. C.), pelo se- 

guinte trecho de Herodoto (115): 

"Sataspes, filho de Teaspis, da familia 

dos Aquemenidas, nao fez a volta da Libia, 

se bem que enviado especialmente com essa 

missao. Temeu a extensao da viagem, a so- 

lidao, e voltou sem ter terminado a dificil 

tarefa imposta por sua mae. Tinha violado 

uma filha de Zopiro, filho de Megabizo; por 

esse crime ia ser empalado por ordem do rei 

Xerxes, quando sua mae, irma de Dario, ob- 

teve sua graca, com a promessa de que Ihe 

imporia um castigo mais rude que o rei: seria 

obrigado a contornar a Libia, ate que sua na- 

vega^ao circular o conduzJsse ao Golfo Ara- 

bico. Xerxes aceitou essas condi^oes e Satas- 

(113). — Cf.szipra, p. 102. 
(114). — Apud GARY e WARMINGTON, op. cit, 138. 
(115). — Her6doto, IV, 43. Apud ROGET, op. ctf., 16; L'en- 

quite d'Htrodote (tHalicariiasse, I, 303-304. 
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pes foi ao Egito e, conseguindo ai um navio 

e marinheiros, vogou em diregao as Colunas 

de Hercules; franqueou-as, dobrou o cabo H- 

bio, chamado cabo de Solunte, e fez-se de vela 

para o sul; percorreu no mar uma extensa 

rota 'em longos meses; mas como era necessa- 

rio ir sempre mais alem, tomou o caminho 

de volta e navegou para o Egito. De la, com- 

pareceu perante Xerxes e Ibe fez seu relato- 

rio: ao longo das costas mais longinquas, di- 

zia, encontravam-se homens de pequena 'es- 

tatura, cujas vestes eram de folhas de palmei- 

ras; todas as vezes que o navio tocava em 

terra, eles fugiam para as montanhas, aban- 

donando as suas cidades; alias eles mesmos, 

penetrando nessas povoacoes, nao tinham fei- 

to mal algum e tinham se contentado em Ihes 

tomar os rebanhos. Se nao tinha contornado 

completamente a Libia era por causa, dizia ele, 

do seu navio, que imobilizado por uma .cal- 

maria, nao tinha podido ir alem. Mas Xerxes 

nao quis acreditar nessa narrativa e, por nao 

ter levado a bom termo a prova imposta, o 

fez empalar, segundo a sua prim'eira senten- 

ca. £ssc Sataspes tinha um eunuco que fugiu 

para Samos, quando soube da morte do seu 

senhor, levando grandes riquezas de que um 

habitante de Samos se apoderou; eu conheco 

esse habitante de Samos, mas dele nao quero 

me lembrar." 

Pela propria narracao vemos que o periplo foi rea- 

lizado no reinado de Xerxes. Como sabemos que esse 

monarca morreu em 465 a. C., a nayegacao de Sataspes 

deve ser anterior a essa data. Baseados nisso, os his- 

toriadores afirmam que a data de sua viagem deve os- 
cilar entre 478 e 470 a. C. (116). Por ai vemos que ela 

e mais ou menos contemporanea da de Hanao. Em to do 

caso e uma viagem com a finalidade de contornar a 

Africa, a primeira nesse sentido, uma verdadeira re- 

plica ao periplo de Necao. 

(116). — CHAVHEBI£BE, op. cit, 33; GSELL, H.a.A.N., I. 

511. 
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Sataspes parece ter costeado Marrocos, pois ele do- 

brou o cabo que chama d'e Solunte, que e o cabo So- 

loeis (117). 6 possivel tambem que ele tenha atingido 

a Senegambia e ate mesrao a Guine, mas para que tenha 

encontrado tribos negras, vivendo alem do Saara e su- 

ficientemente civilizadas para possuirem cidades, seria 

preciso que ele tivesse ido mais longe ainda (118). Pela 

primeira vez vemos aparecer nos periplos referencias 

as famosas calmarias, que tanto trabalho dariam mais 

tarde aos Portugueses. 

Da ligeira analise que fizemos do periplo de Sa- 

taspes, poucas sao as conclusoes interessantes que po- 

demos tirar, Nao sabemos mesmo onde terminou sua 
viagem, mas pelo menos, vemos que a ideia de ir as 

regioes asiaticas, passando pelo sul da Africa ja ha- 

yia nascido. 

F), — O P&RIPLO DO PSEUDO-CtLACE. 

:£sse periplo e atribuido a Gilace de Garianda, gre- 

go da Asia, qufe esteve na India por ordem de Dario, fi- 

iho de Histaspes e que, na sua viagem de volta, costeou 

a Arabia. Essa viagem ficou celebre e foi sua fama 

que determinou Ihe fosse atribuido esse novo periplo, 

que nao passa duma compilacao, cheia de erros, das 

obras anteriores. Mas, apesar das suas imperfei^oes, 

^le contem uma passagem muito instrutiva sobre Marro- 

cos, infelizmente um pouco confusa, pois altera a ordem 

das cidades ao longo do litoral noroeste da Africa 

(119). O periplo menciona Timiateria, uma das colo- 

nias d© Hanao e contem pormenores sobre o trafego re- 

gular dos fenicios (cartagineses) com os etiopes de 

Gerne. O seu preambulo diz o seguinte: 

"Partirei das Colunas de Hercules que 

estao na Europa e irei ate as que estao na Li- 

bia e ate aos grandes etiopes." 

Cf. supra, pp. 155-156. 
GARY e WARMINGTON, o-p. cit., 139-140. 
ROGET, op. cit, 11; ibidem, in pretecio de GSELL, 6. 
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Trata-se pois dum peripio do Mediterraneo e do 

Atl4ntico, ao longo do litoral, ate a regiao dos negros, 

onde terminam seus conhecimentos (120). 

A descri^ao da parte que nos interessa, isto e, do 

litoral atlantico da Africa do Norte, esta assdm redi- 

gida (121): 

"Apos as Colunas de Hercules, para aque- 

les que navegam no mar exterior tendo a es- 

querda a Libia, abre-se um vasto golfo ate o 

cabo de Hermfes; porque aqui tambem existe 

um cabo de Hermes. No meio do golfo esta 

a regiao e a cidade de Pontion. Em torno da 

cidade existe uma grande laguna contendo 

muitas ilhas; nas bordas da laguna crescem 

canicos, ciprestes, escabiosas {posterium spi- 

nosum) e juncos. Os passaros de Meleagro 

{galinhas de Angola) so existiam ai e em ne- 

nhuma outra parte, salvo as que foram ex- 

portadas. Da-se a essa laguna o nome de Ce- 

fesias, ao golfo o de Cotes; ele esta entre as 

Colunas de Hercules e o cabo de Hermes. A 

partir desse cabo Hermes, estendem-se os 

grandes recifes da Libia para a Europa; eles 

nao emergem das ondas, mas estas as vezes 

rebentam sobre eles. fisses recifes se alongam 

para um cabo da Europa situado em frente e 

chamado cabo Sagrado. Apos o cabo de Her- 

mes, esta o rio Anides; ele desemboca numa 

grande laguna. Apos o Anides existe um outro 

grande rio, o Lixo, e a cidade fenicia de Lixo; 

uma outra cidade libia esta situada na mar- 

gem oposta do rio com um porto; apos Lixo, 

encontra-se o rio Grabis, um porto e a cidade 

fenicia chamada Timiateria. Partindo de Ti- 

miateria, chega-se ao cabo Soloeis, que avan- 

qa. muito pelo mar. Toda essa regiao da Li- 

bia e muito celebre e muito sagrada. Sobre 

(120). — BERTHELOT, op. cit, 205. 
(121). — Cilace, § 112. Apud BERTHELOT, op. cit., '210- 

211; Geographi Graeci mfhores, I, (Didot), p. 90. 
Apud ROGET, op. cit, 19-20. 
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a ponta do cabo eleva-se um grande altar, 

consagrado ,a Poseidao. Sobre o altar, estao 

esculpidas figuras humianas, leoes, delfins; 

diz -se que e obra de Dedalo." 

"Alem do cabo Soloeis, encontra-se um 

rio chamado Xion. Nas suas margens habi- 

tam os etiopes sagrados (sic). Nas proximi- 

dades dessas paragens esta uma ilha chama- 

da Cerne. A travessia das Colunas de Her- 

cules ao cabo de Hermes e de dois dias; do 

cabo de Hermes ao cabo Soloeis, tres dias. De 

Soloeis a Cerne ela dura sete dias. A tra- 

vessia total das Colunas de Hercules a ilha 

de Cerne e de doze dias. 0 mar que se es- 

tende alem da ilha de Cerne nao e navegavel, 

em virtu de da espessura do mar, d... e das 

algas..." 

"A alga e da largura duma palma, termi- 

na em ponta, de maneira que fere. Os fenicios 

fazem ai comercio. Chegados a ilha de Cer- 

ne, ancoram sens navios de carga e levantam 

tendas na ilha para si proprios; transportam 

o carregamento em barcos para o continente, 

no qual estao os etiopes com os quais trafi- 

cam. fistes trocam peles de cervos, de leoes, 

de leopardos, peles e dentes de elefantes, pe- 

les de animais domesticos, pelas mercadorias. 

Os etiopes enfeitam-sie com peles de todas as 

cores; bebem em vasos de marfim; suas mu- 

Iheres enfeitam-se com... de marfim; enfei- 

tam tambem com marfim seus cavalos. fesses 

etiopes sao os maiores dos homens conheci- 

dos; sua estatura supera quatro covados; al- 

guns atingem cinco covados. Sao barbudos, 

cabeludos; sao os mais belos dos homens. O 

maior e o chefe. Sao cavaleirosi, lan^am dar- 

dos e flechas; suas setas sao passadas no fogo. 

Os mercadores fenicios trazem perfumes, pe- 

dra do Egito... (pedras gravadas? vasos de 

alabastro?), lou^a da Atica e jarros {trata-se 

desses vasos que se vendiam na festa dos Cdn- 

gios). losses etiopes alimentam-se de carne e 
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de leite; fazem tambem das suas vinhas mui- 

to vinho que os fenicios exportam. Possuem 

tambem uma grande cidade, onde vao os na- 

vios dos mercadores fenicios. Ha pessoas que 

dizem que os povos etiopes habitam dai ate 

o Egito sem interrupgao, que o mar tambem 

e continue e que a Libia e uma peninsula". 

Como estamos vendo pelo proprio texto, trata-se 

duma compila^ao em que ha uma verdadeira sintese 

dos conhecimentos de Herodoto e de Hanao. 

0 cabo de Hermes e identificado com um promon- 

torio situado nas proximidades de Sala. A cidade de 

Pontion nao e encontrada em nenhum outro texto e, 

por isso mesmo, nao podemos descobrir o lugar exato 

em que existiu, mas a laguna de Cefesias e identificada 

com a laguna de Merdja-Ras-ed-Dura (vide fig. 10) 

(122). Os rochedos tambem existem e sao indicados 

nas Instrugdes Nduticas a 5 milhas da terra. Lixo e a 

atual cidade de Larache (El-Araich), situada nas mar- 

gens do uadi Lucos. Apos o Lixo, aparece o Crabis 

que parece ser o uadi Sebu (vide fig. 10) e, como Timia- 

teria deve ficar nas suas proximidades, podemos iden- 

tifica-Ia com a atual Mehedia (vide fig. 10). E' interes- 

sante notarmos que Timiateria parece ter sobrevivido a 

Hanao, pois o periplo de Cilace a consigna. O mesmo 

parece ter acontecido a Cerne (123). 

Ha um erro evidente no periplo do Pseudo-Cilace, 

pois as popula^oes que ai sao chamadas de etiopes, sao 

populagoes berberes, porque o seu perfil — alias muito 

interessante — nao pode servir de maneira alguma aos 

negros. fisses pastores de alta estatura, cavaleiros com 

barba e cabeleira abundante, alimentando-se de carne e 

leite, traficando com o produto das suas ca^adas, nao 

podem ser negros, sao berberes (124). 

Isso talvez nos leve a concluir que a Cerne de Ha- 

nao esta muito mais, ao sul que a consignada no peri- 

plo de Cilace. Essa discrepancia e perfeitamente ex- 

plicavel, porque os navegantes que vieram depois do 

(122). — BEHTHELOT, op. cit., 211. 

(123). — Ibidem, 212. 
(124). — Ibidem, 214. 
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Cartagin^s, desconhecendo o local exato da Gerne de 

Hanao, mas dela tendo noticia, procuraram identific^- 

la com as regioes por eles visitadas. 

Outra indicacao curiosa do periplo do Pseudo-Ci- 

lace e a men^ao das algas que impediam a navega^ao 

alem da ilha de Cerne. 0 interessante e que esse fato 

e exato, pois ainda hoje encontramos bancos de ervas 

flutuantes a p'equena distancia de terra, na altura do 

cabo Branco e do curioso Mar de Sargacos. Teofrasto 
(125) fala de algas lan^adas no Mediterraneo pelas on- 

das do Oceano. Portanto, nao podemos dizer que nes- 

se ponto o Pseudo-Cilace faltou com a verdade. 

fisse periplo, — que e uma compilacao, como ja 

dissemos — foi redigido na epoca de Felipe da Mace- 

donia, isto e, mais ou menos 150 anos apos o reinado 

de Dario. Podemos talvez dai concluir que o periplo 

de Sataspes foi conhecido pelo seu compilador. Em 

todo o caso, as informacoes nele contidas sao mais ou 

menos dessa epoca, isto e, dos meado do IV seculo 

a. C. (126), o que e para nos de suma importancia, pois 

serve para mostrar que o periplo de Hanao foi ante- 

rior, e que a data por nos proposta (480 a. C.) (127) e 

hem plausivel. 

G). — CANARIAS, MADEIRA E OS AQORES. 

Vimos Hanao, Sataspes e o Pseudo-Cilace (?) per- 

correndo a costa noroeste da Africa em longas viagens 

de cabotagem, mas em suas narrativas nao yemos nenhu- 

ma referencia as grandes ilhas situadas ao largo da costa. 

Ou talvez eles proprios nao quizessem relatar o que 

realmente tinham visto. As Canarias (128) estao mui- 

(125). — Teofrasto, Hist plant, IV, 6, 4. Apud GSELL, 
H.a.A.N., I, 471. 

(126). — BERTHELOT, op. cit, 265; GSELL, H\a.A.N., I, 
510-511. 

(127). — Cf. supra, pp. 147-149. 
(128). — Nome talvez derivado da abundancia de caes na ilha 

Can^iria, que depois se generalizou, indicando todo 
o arquip^lago. ELISfiE RECLUS, in Geographic 
Vniverselle, vol. 12, d^ uma outra explicagao. Para 
file, a palavra Can&ria 6 oriunda do voc^bulo Conor 
ou Ganar, nome pelo qual os Oulof charaam ainda 
hoje a regiao que se estende ao norte do Senegal. 
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to proximas da costa, especialmente a ilha de Forte- 

Ventura, que esta apenas a 72 quilometros do cabo Jubi 

(vide fig. 9) e apresenta um pico de 844 metros de alti- 

tude. Do cabo Jubi os marinheiros de Cartago e de 

Gades, que o dobravam para ir a Cerne, deviam lobri- 

gar forgosamente a ilha de Forteventura. Estrabao 

(129) afirma categoricamente que os cartagineses, an- 

tes de Roma ter abatido o seu poderio, conheciam as 

Canarias (Ilhas Afortunadas). muito possivel, pois, 

que fenicios, cartagineses e gaditanos tivessem abor- 

dado as Canarias, mas e verdade tambem que nao dei- 

xaram ai nenhum vestigio. Portanto, nao exerceram 

influencia alguma sobre os guanches (130). Por ai se 

ve que e muitissimo provavel terem sido as Canarias 

descobertas, mas nao exploradas na Antiguidade. Alem 

do mais, sempre houve relacoes freqiientes, pelo menos 

ate cerca epoca, entre os berberes do continente e os 

guanches das ilhas (131) . Yoltaremos ao assunto mais 

adiante (132), ao tratarmos de Juba II e do seu inque- 

rito sobre as Canarias. 

A explora^ao da Madeira e mais duvidosa, ainda 

que se possa considera-la como possivel. Diodoro de 

Sicilia (133) conta que um navio cartagines, costeando 

o litoral africano, foi impulsionado para o largo du- 

rante dias e encontrou uma ilha encantadora, digna dos 

deuses. As montanhas eram cobertas de espessas flo- 

restas, com grande abundancia de arvores frutiferas. 

A ilha possuia tambem agua de sabor agradavel, indi- 

genas com belas casas e vivendo felizes, alimentando- 

Essa explicagao e muito interessante, porque por ela 
vemos que o vocabulo Candria, de aparencia tao la- 
tina, e berbere, Isso concorda com o que sabemos so- 
bre a identidade linguistica existente entre berberes 
e guanches (Apnd Prof. URBANO CANUTO SCA- 
RES, Ensdios filoldgicos, 15). 

(129). — Estrabao, Hvro III. p. 202 da ediyao de Amester- 
dao, MDGCVII. Apud SCARES (Prof. URBANO 
CANUTO), op. cit, 13. 

(130). — Gf. supra, pp. 77-78. 
(131). __ LEFEBVRE DES NOETTES, De la marine antique d 

la marine moderne, 60-61; GSELL, H.a.A.NI, 519- 
520. 

(132). — Cf. infra, pp. 229-232. 

(133). — Diodoro de Sicilia, V, 19-20. Apud GSELL, H.a. 
A.N., I, 520. 
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se de abundante caga e pesca. Essa descaberta esteve 

para ser wtilizada pelos etruscos (134), mas Cartago, 

apesar de potencia amiga, impediu a realizacao desse 

projeto e fez todo a possivel para que se ignorasse a 

existencia dessa ilha, que e identificada por muitos au- 

tores com a Madeira, nao obstante a descri^ao parecer 

corresponder melhor a uma das Canarias em yirtude da 

existencia de indigenas. Narragao identica encontramos 

no Pseudo-Aristoteles (135), pois ele diz que os gadita- 

nos, apos quatro dias de viagem, encontraram uma se- 

rie de bancos que, com a mare alta, ficavam cheios de 

algas, ervas marinhas, etc., atraindo abundantissimos 

cardumes de peixes, principalmente dos saborosos 

atuns. A seis dias de terra descobriram uma ilha de 

grandes dimensoes, desabitada, com belas florestas, 

frutos em abundancia, e encantados com o achado, co- 

me^aram a colonizar a ilha. Mas as viagens para essas re- 

gioes foram interditadas pelas autoridades que temiam 

a emigra^ao e o conseqiiente despovoamento da cidade. 

Essas duas fpntes parecem tiradas do Timeu (136) e 

correspondem exatamente a descricao da Atlantida; 

apenas a Madeira nao possui rios navegaveis como a 

Atlantis do dialogo de Platao; mas no mais, sao seme- 

Ihantes e ate possuem a mesma dimensao (40 milhas 

por 15). A data da descoberta da ilha e fornecida pela 

alusao a potencia maritima etrusca, que podemos colo- 

car entre 535 a. G. (batalha de Alalia) e 474 a. C. (ba- 

taiha de Gumes). Depois dessas informacoes nao pos- 

suimos mais noticias da ilha da Madeira ate o ano 80, 

epoca de Sertorio, como veremos mais adiante (137). 

De tudo isso, podemos concluir que talvez os ga- 

ditanos e cartagineses tivessem visitado a Madeira, como 

tambem a ilha vizinha de Porto-Santo. Mas quando os fe- 

nicios abordaram pela primeira vez as Ilhas Afortuna- 

das? Os ecos da sua descoberta chegaram talvez ate 

aos gregos do seculo VIII a.G., pois nao se deve consi- 

derar como pura inven^ao as Ilhas dos Bem-Aventura- 

(134), — SCHULTEN, Os Tyrsenos na Hispdnia, 10. 
(135), — Pseudo-Aristoteles, De mirabilibus auscultationibus, 

cap. 84. Apud GARY e WARMINGTON, op. cit.f 78- 
80; OLSEN, op. cit, I, 168. 

(136). —- GARY e WARMINGTON, op. cit.t 79. 
(137). — Cf. infra, pp. 215-217. 
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dos que estavam situadas, diz Hesiodo (138), nas extre- 

midad'es da terra, em pleno Oceano. Entretanto, deve- 

mos confessar que ate hoje nao foram encontrados ves- 

tigios de povoamento anterior a 1418, na ilha da Ma- 

deira, 

Quanto aos Acores, certos autores, baseados na 

abundancia de algas nas proximidades do arquipelago 

e numa passagem do periplo de Himilcao, onde elas 

sao mencionadas, afirmam que esse marinbeiro caria- 

gines visitou o Mar de Sargacos, que Ihe fica proximo 

e, consequentemente, que esteve nessas ilhas. Mas isso 

nao e verdade, porque temos certeza absoluta que sua 

viagem foi em direcao ao norte da Europa e que de ma- 

neira alguma ele poderia ter costeado a Africa do Nor- 

te. Outros autores querem identificar os Acores com 

as ilhas Cassiterides, mas sem sucesso. £ verdade que 

o numero destas (10), coincide com o numero das ilhas 

do arquipelago, mas hoje esta provado que as Cassite- 

rides sao as ilhas Scilly (Sorlingas) (139). 

Parece que os Acores receberam a visita dos feni- 

cios ou dos cartagineses, porque em 1749 foram encontra- 

das na ilha do Corvo moedas de ouro fenicias ou carta- 

ginesas, pois nelas estavam gravados cavalos ou cabe- 

^as de cavalo, sendo portanto, identicas as moedas; da 

Fenicia e de Cartago (140). Infelizmente, parece que 

o achado dessas moedas nao esta bem autenticado e os 

historiadores esperam, como para a Madeira e Cana- 

rias, que a Arqueologia fornega melhores dados para 

decidirem definitivamente se a Antiguidade descobnu 

ou nao essas ilhas e para estabelecerem qual foi o papel 

da Africa do Norte nas relacoes mantidas com esses ar- 

quipelagos. 

H). — OS CARTAGINESES E AS RELAQ6ES 

DA IBtRIA COM A AFRICA DO NORTE. 

Ja vimos como os fenicios fundaram v4rias feito- 

rias nas suas rotas para o Ocidente e como muitas de- 

(13f?), — GSELL, H.a.A.N., I. 522; ROHBE, PsycM, 86. 
(139). — Vide nosso trabalho: Tartesso e a rota do estanho, 

27-31. 
(140). — HEAD, Historia Numoram, ed., pp., 887-881. 

Apud GARY e WARMINGTON, op. cit, 80. 
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las se transformaram em cidades prdsperas e, tambem, 

como entre todas elas, Cartago teve a preponder^ncia. 

Vamos examinar agora as importantes relacoes estabe- 

lecidas entre a Cxdade Nova e a Iberia. 

Cartago, com a queda de Tiro, tornou-se o baluar- 

te do elemento fenicio em luta contra os gregos. Na 

sua expansao, nao tardou que ela desejasse para si, 

como necessarias para o desenvolvimento do sen co- 

rn ercio e defesa do sen imperio maritimo nascente, as 

ilhas do Mediterraneo ocidental. Talvez desde o VII 

seculo a.C os cartagineses ocupassem Ibica. No seculo 

seguinte eles davam provas de for^a na Sicllia e Sar- 

denha. Mas tiveram de lutar intern amente contra os 

focios, que ameacavam a sua hegemonia e que quase 

fizeram do Mediterraneo ocidental um lago grego. Ten- 

do conseguido afugenta-los de Tartesso, mas nao afas- 

ta-los completam'ente da Iberia, aliaram-se aos etrus- 

cos e, na batalha da Alalia (535 a.C.)» os anularam 

definitivamente, ocupando em seguida a Sardenha 

como premio da vitoria. 

Malcao, chefe cartagin^s, foi mal sucedido na Cdr- 

sega e na Sicilia, na luta contra os chefes indigenes 

[1.° tratado (?) com o^Romanos; 510 a. C.]. Sucedeu- 

Ihe Magao, grande estrategista, tronco duma poderosa 

familia que governou Cartago durante seculos. No seu 

tempo os cartagineses lutaram na Sardenha e poste- 

riormente conquistaram a Corsega, aproveitando-se da 

fraqueza dos etruscos. Parece que na piesma epoca 

o poder punico estendeu-se pola costa da Africa se- 

tentrional (Numidia e Mauritania), chegando tambem 

a Gadir (Gades) e as Baleares, recebendo talvez a ci- 

dade de Mahon o seu nome (141). 

Nesse periodo os cartagineses se consolidaram na 

Iberia, porque na luta que sustentaram contra os gre- 

gos da Sicilia, vemos aparecer entre os mercendrios de 

Cartago, inumeros iberos. Encontramos as primeiras 

referencias a esses mercenaries, nos autores gregos, em 

Herddoto e Diodoro (142), ao narrarem a batalha de 
Himera (480 a. C.) ganha por Gelao de Siracusa e Te- 

(141). — BALLESTEROS, H.£., 1, 228; GSELL, H.a.A.N., 

I 424-427 e 443-444. 
(142). — Herddoto, YII, 165 e Diodoro de Sicilia, XI, 1. Apud 

BALLESTEROS, H.E., I. 231. 



— 185 — 

rao de Agrigento. Ha referencias tambem ao recruta- 

mento de iberos por Anibal, filho de Giscao, neto de 

Amilcar, — o vencido de Himera — na luta que susten- 

tou contra os tiranos gregos da Sicilia (143). 

Apos terem afastado os fdclos de Tartesso, os car- 

tagineses, para se assenhorearem do mercado de esta- 

nho (144), trataram de tomar pe em Gades, pois na s'e- 

gunda metade do VI seculo a.C. temos a certeza da 

sua presen^a na Iberia (145). 0 pretexto para a inter- 

ven^ao, segundo Justino (146), foi um ataque dos indi- 

genas a essa cidade. Os cartagineses socorreram os 

gaditanos, contribuiram para a vitoria, mas em seguida, 

resolvendo p'ermanecer na cidade, desavieram-se com os 

sens aliados e tomaram Gades depois dum sitio em re- 

gra (147). Sabiamente consideraram-na como aliada e 

tudo fizeram para amenizar a situagao, mas o rancor 

ficou. A prova disso temos na defeccao e conseqliente 

alianca de Gades com Roma na 2.a guerra piinica. O 

choque entre as duas cidades era fatal, pois apos a de- 

cadencia tiria, Cartago ficou com a hegemonia 'entre as 

colonias fenicias da Africa e Gades tornou-se a pri- 

meira na Europa (148). 

Cartago para manter a posigao conquistada en- 

viou gente de confianga para o sul da Iberia, para a fu- 

tura Betica romana. Tanto foi assim, que fiforo e Fes- 

to Avieno (149) mencionam colonias de libio-fenicios, 

que tiveram posteriormente grande influencia na His- 

toria Iberica, principalmente na epoca das campanhas 

de Anibal e Sertorio (150). 

A influencia cartaginesa inicialmente se fez sentir 

por interm^dio de Gades, principalmente no vale do 

(143). — Diodoro de Sicilia, lib. XIII, cap. XLIV. Apud BAL- 
LESTEROS, H.E., I, 288. 

(144), — Vide nosso trabalho: Tartesso e a rota do estanho, 
45-50. 

(145). — GSEIX, H.a.A.N., I, 442-443. 
(146), — Justino, XLIV, 5, 2-3. Apud GSELL, H.a.A.N., I, 

443. 
(147). — GSELL, H.a.A.V., I, 444; BALLESTEROS, H.E., 

I, 198. 
(148). — OLSEN, op. ext. I, 48. 
(149), — Festo Avieno, Ora maritima, 421. A^ud GSELL, 

H.a.A.N., I, 441. 
(150). — GSELL, H.a.A.N., 11. 124-125; MENDES CORREA, 

Raga e nacionalidade, 135. 



Betis, mas pouco a pouco ela foi se alastrando para 

atingir o mdximo com os Barcas. O mesmo aconteceu 

com a ocupa^ao, que encontrou, em geral, boa acolhida 

por parte dos indigenas, pois nao ha ecos de combates 

muito intensos entre os invasores e as populacoes \h6- 

ricas, pelo m'enos antes da l.a guerra punica. O mo- 

tivo disso talvez esteja na similitude etnologica e cul- 

tural, existente entre as populagoes das duas mar- 

gens do Estreito de Gibraltar (151). 

I). — CART AGO E MARROCOS. 

Sera interessante examinarmos agora o que se pas- 

sou no interior de Marrocos durante a hegemonia car- 

taginesa, depois de termos analisado a descoberta das 

costas atlanticas da Africa do Norte e o entrelacamento 

das relagoes entre Marrocos e as regioes vizinhas. 

Cartago, como herdeira de Tiro, tendo estendido o 

seu dominio pelo Mediterraneo ocidental, procurou 

sempre conservar as regioes que Ihe permitiam vigiar 

o Estreito, para mante-lo fechado, monopolizando assim 

os produtos vindos de Gades e da costa atlantica de 

Marrocos. fiste foi beneficiado com essa vigilancia, 

pois vemos entao aparecer ai cidades novas, onde an- 

tes existiam simples feitorias fenicias. Entre elas, ci- 

tamos Rusadir (atualmente Melilha; vide fig. 8), situa- 

da num cabo, sobre um rochedo de 30 metros de altura, 

indicando o proprio nome da cidade a sua qualidade 

de cabo poderoso (152); 6 bem uma cidade de origem 

fenicia, como todas as que come^am pelo prefixo rus 

(153). Todas essas cidades possuiam em torno, — como 

primitivamente Cartago — um pequeno territorio, um 

simples arrabalde que, quando muito, s'ervia para jar- 

dim e nunca para sua manutencao. Isso explica a de- 

pendencia dessas cidades a Cartago. 

Quanto as colonias fundadas ou restauradas por 

Hanao, sabemos que Cartago nao as manteve ate a sua 

queda, pelo menos faltam documentos comprobatorios 

(151). — OLFVEIRA MARTINS, Historia da civilizacdo iberica, 
46. 

(152). — GSELL, H.a.A.N., IV, 2. 
(153). _ BESNIER, op. cit.n 651. 
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depois do meado do IV seculo a.C., portanto, lo^o ap6s 

o periplo. Mas isso nao quer dizer que as jrelacoes co- 

merciais entre as duas regioes tivessem sido completa- 

mente interrompidas. Parece que os indigenas as d^es- 

truiram. Mas sabemos que algumas sobreviveram (como 

Lixo e Timiateria), porque, de vez em quando, aparece 

algum eco da existencia das mesmas nos escritores gre- 

gos ou romanos. Assim, como vimos, o periplo de Cilace 

menciona a cidade de Timiateria (154). 0' nome de Cer- 

ne tambem aparece em outros textos, provando que o 

comercio com a costa noroeste da Africa prosseguia, 

mas nao dando certeza da existencia duma cidade com 

esse nome ou da subsistencia da ultima colonia fundada 

por Hanao. 

Mas qual foi o motivo que levou Cartago a aban- 

donar essas colonias da costa atlantica de Marrocos? 

O comercio com o Sudao nao continuava a se efetuar 

por via maritima? Nao sabemos ao certo. Essas co- 

lon1'as foram destruidas ou abandonadas, ou, o que e 

mais provavel, cairam nas maos dos estados berberes 

que estavam se organizando (155). Ha tambem outros 

motives que determinaram a perda de parte do seu im- 

perio maritimo. Para ter uma compensa^ao, Cartago 

procurou expandir-se territorLalmente pelo interior da 

Africa, partindo das suas imediacoes (vide fig. 8). Sa- 

bemos tambem, que ate o V seculo a.C. Cartago nao Jfoi 

mais que uma potencia maritima, pois se ela era se- 

nhora duma grande parte do literal do Mediterr^neo 

ocidental, nao possuia na Africa, territories alem das 

suas muralhas, chegando mesmo a pagar tributos a che- 

fes libios (156). Por outro lado, apos a derrota de Hi- 

mera (480 a.C.) e apos as vitorias de Alexandre, que 

barraram sua expansao para o lado do Egito, Cartago 

dirigiu todo o seu esforco para o interior da Africa e 

tambem para a Iberia. 

Marrocos sofreu grande influencia de Cartago, prin- 

cipalmente nas suas cidades costeiras. Exemplos dis- 

so temos nas moedas de Tingis, nos muros de Lixo, no 

incremento da cultura da vinha e da oliveira, introdu- 

(154). — Cf. supra, pp. 175-178. 
(155). — GSELL, H.a.A.N., II, 179-180. 
(156). — Cf. supra, p. 141. 
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zida pelos fenicios. Cartago, alem do lucro comercial, 

tirou grande proveito dessas relagoes, recrutando 

texcelentes soldados para suas longinquas expedi^oes. 

Essas rela^oes introduziram tambem ai os deus'es carta- 

gineses, principalmente Melcarte, cujo culto e supersti- 

ciosamente mantido ainda hoje entre os berberes, era 

formulas atualmente inexplicaveis (157). Mas, de toda 

a Berb^ria, a parte que menos sofreu essa influ^ncia 

foi Marrocos: ai ela se fez sentir quase que exclusiva- 

mente na orla costeira, porque, fato interessante, ainda 

hoje encontramos no interior de Marrocos, — modifi- 

cados e verdade — os velhos cultos e deuses pre-histori- 

cos. O Islao penetrou em Marrocos mais que a in- 

fluencia cartaginesa, mas do mesmo modo que ela, nao 

dominou toda a regiao. 

Os indigenas da Berberia, que viviam em torno do 

territorio e das colonias cartaginesas, pela propria in- 

fluencia e 'exemplo da civilizacao rein ante nas cidades, 

comecaram a organizar-se pela reuniao de diversas tri- 

bos sob uma autoridade comum. Foi assim, que nes- 

sas confederacoes de tribos, algumas delas impuseram 

seus nomes e por eles ficamos conhecendo, na epoca 

historica, diversos povos que formaram estados, como 

por exemplo: os numidas, mouros, massilos, massesilos, 

etc. Desses estados, o unico que nos interessa de perto 

e o reino dos mouros. 

Sabemos que desde o meado do IV seculo a.C. 

]a existia um reino dos mouros. Pelo menos e o que 

afirma Justino (158), quando fala da revolta de Hanao 

contra Cartago, dizendo que ele charaou em seu auxi- 

lio o rei dos mouros: 

"... dum Afros regemque Maurorum concitat..." 

Mas talvez antes mesmo dessa epoca ja existisse 
um reino mouro, pois o proprio Justino (159) menciona 

uma guerra dos cartagineses contra os mouros, no 

meado do V seculo a.C. e, no fim desse mesmo seculo. 

(157). — CHAVREBIfiRE, op. cit., 35; GSELL, H.a.A.N., IV, 
20-21. 

(158). — Justino, XXI, 4, 7. Apud GSELL, H.a.A.N., Ill, 
174 e V 91. 

(159). — Justino/XIX, 2, 4. Apud GSELL. H.a.A.N., V. 91. 
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Cartago recrutou tropas entre eles, pelo menos entre os 

mouros aliados (160). Sabemos tambem que os car- 

tagineses, que haviam colonizado as costas de Marro- 

cos, mantiveram boas rela^oes com os soberanos dessfe 

estado incipiente ate, talvez, a 3.a guerra piinica. 

No fim do III seculo a.C., portanto, pouco antes 

da guerra de Anibal, a maioria dos indigenas, que vi- 

via entre o territorio punico e o Oceano, formava tres 

confedera^oes de tribos que tinham reis por chefes 

(161). Sao os mesmos No/AaSe? (Nornades) on nu~ 

midae (massesilos e massilos). ^ Maupoumot {Maii- 
rousioi) ou maun, que encontramos na epoca da 2.a 

guerra piinica. Nesta epoca o rei dos mouros era Baga. 

Pelo menos e o que afirma Tito-Livio (162): 

"Baga ea tempestate (em 206) rex Maurorum erat." 

Asse monarca exercia sua autoridade em Marro- 

cos, nas proximidades do Estreito (163). Era um prin- 

cipe poderoso, pois colocou a disposicao de Masinissa 

4.000 guerreiros (164) como escolta, quando este, vindo 

da Espanha, atravessou a Mauritania ate o reino mas- 

silo para reconquista-lo 'e derrotar Siface, o aguelida 

dos massesilos. 

t^sse reino dos mouros tinha por limites: ao norte, 

o Estreito de Gibraltar, que o separava da Iberia e por 

onde as rela^oes com Gades eram intensas; ao sul, pa- 

rece que nao ia muito longe, porque desse lado havia 

populacoes nornades e independentes, como os getulos, 

que Ihe eram francamente bostis; a leste, o classico 

limite, o Muluia (165). 

(160). — Diodoro, XIII, 80, 3. Apud GSELL, H.a.A.N., 
V, 91. 

(161). — GSELL, H.a.A.N,, III, 175 e V, 8« e 91. 
(162). — Tito-Uvio, XXIX, 30, 1. Apud GSELL, H.a.A.N., 

Ill, 175. 
(163). — Polibio, III, 33, 15; Celio, in PETER (H.), Historico- 

rum Romanorum fragmcnta, p. 107, n.0 55; Tito-Li- 
vio, XXIV, 49, 5 e a passagem acima citada: XXIX. 
30, 1. Apud GSELL, H.a.A.N., Ill, 175. 

(164). — Tito-Uvio, XXIX, 30, 1. Apud GSELL, H.a.A.N., 
V 91. 

(165). — GSELL, H.a.A.N., V, 91. 
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Para nao nos estendermos em demasia fem assun- 

tos k margem da nossa tese, passaremos, no proximo 

capitulo, muito de leve sobre o destino dos numidas, 

lembrando agora apenas que Masinissa conquistou o 

reino de Siface e estendeu suas fronteiras, do Muluia 

ate a Girenaica, com o apoio de Roma. Na 2.a guerra 

piinica e interessante notarmos que, contrariamentfe 

aos numidas, os xnouros forneceram poucos soldados 

a Cartago, apesar das alian^as que ela negociara com 

certos principes da Mauritania e nao obstante as boas 

rela^oes que os cartagin'eses mantinham, nas suas co- 

lonias encravadas em territorio marroquino, com ^sses 

indigenas. Sabemos com certeza que, em virtude duma 

alianga, foram enviados contingentes mouros para a 

Sicilia no fim do V seculo a.C., e que cavaleiros mou- 

ros, — poucos e verdade — foram deixados por Anibal 

como guarnicao na Iberia, no inicio da 2.a guerra pu- 

nica. Talvez na campanha de Anibal na Italia os mou- 

ros servissem como infantes, mas em Zama os que com- 

bateram eram mercendrios (166). 

Como estamos vendo, os indigenas, que odiavam 

em geral Cartago, vendo-a em decadencia e prestes a 

sucumbir, trataram de passar-se para o campo oposto. 

Cartago, que sempre temeu a hostilidade dessfes sobe- 

ranos indigenas, procurava capta-los com presentes, 

atraindo-os com a sua civilizagao, educando seus filhos 
e fazendo uma interessante politica de casamentos, 

como no caso de Sofonisba, com Siface e Masinissa. 
Foi justamente um dos seus pupilos, Masinissa, o ins- 

trumento escolhido por Roma para acabar com a sua 

velba riTal. 

(166). — Ibidem, II, 366 e V, 56; BOISSIER, UAfrtque romai- 
ne, 11-13. 



CAPiTULO VIII 

OS ROMANOS 

Contrariamenle aos gr'egos, os romanos — com 

exce^ao de Cipiao Emiliano que se interessou pessoal- 

mente pela viagem de Polibio — sempre demonstraram 

pouca simpatia pelas viagens maritimas de .descoberta. 

0 fato de encontrarmos exploradores maritimos na 

epoca do dominio romano na Africa nada significa, 
pois sao geralmente gregos, como Polibio e Eudoxo de 

Cizico, ou africanos, como Juba II, que apesar de nao 

ser pessoalmente um explorador, demonstrou grande 

interesse pelas navega^oes. O governo romano, pelo 

contrario, procurou obter conbecimentos completes s6- 

bre as novas regioes incorporadas ao Tmperio, princi- 

palmente por intermedio de expedigoes militares ter- 

restres, com o fito de facilitar a defesa das regioes ri- 

cas, — onde era possivel a agricultura — contra os no- 

mades. Cada expedi^ao levava consigo um geometra 

que tinha por fun^ao melhorar a cartografia existente 

ou tra^ar novas rotas, medir a distancia entre as loca- 

lidades mais importantes, executar estudos topogrAfi- 

cos necessarios k arte militar, tudo como convinha ao 

imperialismo Romano. Ao mesmo tempo, mas secun- 

d&riamente, Me devia procurar por-se ao corrente dos 

produtos da regiao, dos usos e costumes, dos recursos 

economicos e militares dos indigenas (1). As expedicoes 

terrestres romanas tinham cunho militar e as expedi- 

coes mairitimas, como as de Polibio e Eudoxo de Cizi- 

co, eram feitas a revelia do Estado e os seus resultados, 

quando nao serviam para fins militares, nao o interes- 

savam. 

'Dendo Roma dominado o mundo mediterr&neo e 

possuindo uma mentabdade utilitarista, a aten^ao 
.ge" 

ral desviou-se para objetivos de proveito mais imediato 

e major. Entretanto, parece que qualquer cousa do 

(1). — OLSEN, La conquete de la Terre, I, 169; CHARLES- 
WORTH, Les routes et le irafic commercial dans VEm- 

pire Romain, 232. 
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antigo comercio de Cerrre subsistiu, porque os barcos 

de Gades ainda trafegavam em dire^ao ao sul (2). Mas, 

apos a queda de Cartago, 6sse interesse foi desapare- 

cendo paulatinamente e os antigos estabelecimentos fe- 

nicio-cartagineses do literal atlantico de Marrocos cai- 

ram definitivamente nas maos dos principes indigenas. 

A prova disso, temos na locallzacao do limes romano 

pouco abaixo de Sala (vide fig. 11) (3). Mas ha ain- 

da um outro fato que explica a diminuicao do comer- 

cio das regioes do Mediterraneo com a costa noroesle 

da Africa: apos a derrota de (Cartago em 146 a.C., a li- 

berdade de navegacao alem Colunas de Hercules foi 

proclamada e os velhos comerciantes de Gades e Otica, 

tendo que lutar em pe de igualdade com outros concor- 

rentes do Mediterraneo, abandonaram a rota sul. Infeliz- 

mente a Africa ocidental pouca cousa tinha para ofeiie- 

cer ao comercio romano. Alem disso, seus parcos recur- 

sos sofriam forte concorrencia das materias primas do 

Sudao oriental, importadas atraves do Egito e do Mar 

Vermelho, que chegavam mais rapidamente e por nre- 

Ihor pre^o aos centros manufatureiros do Imperio, si- 

tuados, na sua maioria, na parte oriental do Mediter- 

raneo. Ajssim, com o desaparecimento do centro con- 

sumidor de Cartago, a navegacao em dire^ao a costa 

noroeste da Africa diminuiu muitissimo e isso teve 

grande influ^ncia no futuro, quiga mesmo numa hipo- 

tetica descoberta da America pela Antiguidade. Alem do 

mais, com a abertura do Estreito de Gibraltar ao co- 

mercio, a navegagao rumo ao sul desviou-se considera- 

vel e paulatinamente para o Atlantico Norte, em de- 

manda das ricas provincias da Galia e Bretanha (4). 

Todo ^sse movimento comercial romano durou ate 

o II seculo da nossa era, pois nessa epoca todo o tra- 

fego fora do Mediterraneo cessou praticamente e ate 

mesmo exploragoes terrestres, com fito militar, nao fo- 

ram mais empreendidas; todas as empr^sas do Impe- 

rio estavam mais ou menos paralisadas. Isso era a 

conseqiiencia da falta de for^a de expansao, do decli- 

(2). — Plinio, II, 160. Apud GARY c WARMINGTON, Le* 
explorateurs de VantiquiU, 77. 

(3). — GARY e WARMINGTON, op, ext., 150. 

(4). — Ibidem, 62. 
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nio econ6mico e da diminuigao do poder aquisitivo dos 
povos da bacia do Mediterr^neo, que chegou mesmo a 

causar o abajadono da rota das Indias e da China (5). 

Era o inicio da famosa crise do III seculo. Mas vol- 

temos atrds e vejamos as expedi^oes maritimas da epo- 

ca romana. 

A). — A EXPEDIQAO DE POUBIO DE MEGA- 

LOPOLIS. 

Os socorros (mercen^rios) enviados da Maurita- 

nia aos cartagineses sitiados, foram derrotados pelos 

romanos. Gipiao Emiliano confiou 'entao a seus dois 

amigos, o historiador Polibio e o filosofo Pan^cio, a 

dire^ao duma exp'edicao marltima para que pesquisas- 

sem a regiao de onde tinham yindo esses mercenaries. A 

exploracao, -- realizada em 147 a.C., portanto pouco an- 

tes da queda de Cartago — os levou alem das Golunas 

de Hercules^ a uma regiao bem longinqua (6). 

Polibio (210-122 a.C.), como muitos dos historia- 

dores de primeira plana da epoca romana, era grego 

de nascimento (7). Da sua viagem as costas da Africa, 

publicou uma jrelacao que teria figurado, talvez, no seu 

XXXIV livro, consagrado a Gteografia, mas que infe- 

lizmente esta perdido. Porem, atraves de Plinio (8), 

que leu sua obra, sabemos alguma cousa sobre sua via- 

gem. Certos pormenores fornecidos por Plinio sobre 

a Mauritana Tingitana sao, entretanto, atribuidos a Agri- 

pa, — que ordenou a confeccao duma carta geografica 

na epoca de Augusto — principalmente um longa lista 

de nomes de cidades, cabos, rios, montanhas, povos, que 

termina por indica^oes fantasistas (9). Eis da narra- 

gao de PUnio (10) a parte que nos interessa: 

(5). _ Ibidem, 124. 

(0). — JULIEN, Histoire de VAfriqae du Nord, 116. 
(7). — OLSEN, op. cit, I, 169-170. 

(8). — Plinio, Hist, nat, V, 9-10. Apud ROGET, Le Marxhe 
chez les auteurs anciens, 31-32. 

(9). — ROGET, op. cit, .12; ibidem, in prefacio de Stfephane 

Gsell, 6. 
(10). — Plinio, V, 9-10. Apud ROGET. op. cit.t 31-32. 
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"Na epoca em qxie Cipiao Emiliano comahdava 

em Africa, Polibio, o historiador, dele recebeu a 

missao de reconhecer com uma frota os confins 

deste mundo. tie relatou que, do Atlas ao Poente, 

ha bosques cheios das feras que a Africa produz, 

ate ao rio Anatis {vide fig. 10), numa distancia de 

496.000 passos; que do Anatis ao Lixo ha 205.000 

passos. Agripa diz que do Estreito de Gades ao Lixo, 

ha 122.000 passos. Alem encontra-se um golfo cha- 

mado Sagigi, uma cidade sobre o cabo Mulelacha, 

os rios Sububa e Salate, o porto de Rutubis, a 

224.000 passos de Lixo. Depois do cabo do Sol, o 

porto de Risadir; os getulos autololes; o rio Quo- 

senus, os povos dos selatites e dos masates; o rio 

Masatate; o rio Darate, onde vivem crocodilos; em 

seguida um golfo de 616.000 passos, que e fechado 

por um cabo formado pelo Monte Braca, o qual 

avanca para o Poente: chama-se esse cabo Surren- 

tium; depois o rio Salgado, e alem os etiopes pe- 

rorses, que tern por detras os farusios. Seus vizinhos 

do interior sao os getulos daras. Sobre a costa, en- 

contram-se os etiopes daratitas, o rio Bambotus, 

cheio de crocodilos e de hipopotamos. De M s© es- 

tendem cadeias de montanhas ate ao monte que 

chamamos Teon Oquema. De la ao cabo Hesperium 

ha dez dias e dez noites de navegacao; a meio-ca- 

minho, esse autor colocou o Atlas que, segundo to- 

dos os outros, encontra-se nos confins da Maurita- 

nia." 

Ai temos a narra^ao de Plinio s6bre a viagem de 

Polibio. tste menciona, na sua obra (11), uma viagem 

que empreendeu no Oceano, ao longo da Libia, para 

sua instrucao e a de seus leitores.. Temos tambem um 

papiro mutilado que nos conta que Panecio, o filosofo 

grego amigo de Cipiao, enviado por um general com 

set© navios, empreendeu uma viagem cientifica (12). 

(11). 

(13). 
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Possuimos tambem para a interpreta^ao da viagem de 

Polibio, o artigo de Gichorius (13). Sao essas as fon- 

tes de que dispomos para o estudo critico dessa viagem. 

A expedicao durou provavelmente varies meses e 

parece — s'egundo o texto e o gosto que Cipiao tinha era 

favorecer as pesquisas do s^eu mestre — que foi empre- 

endida mais com fito cientifico e informativo que lu- 

crativo, se bem que certos autores vejam nela uma pes- 

quisa para assegurar aos gregos e romanos o comercio 

do ouro, feito ate 'entao pelos cartagineses e gaditanos. 

A passagem de Plinio, acima indicada, e um pouco 

confusa, pois comeca com uma citacao de Polibio, logo 

seguida por outra de Agripa. Surge ai uma questao 

bem interessante: o resto e de Polibio on de Agripa? 

Parece-nos mais provavel que seja do ultimo pelo en- 

cadeamento das frases e pela passagem relativa ao 
Atlas, pois Polibio em outra parte da sua obra, faz 

uma afirmagao justamente contraria a essa (14). 

Nao entraremos na analis'e do periplo de Polibio, 

porque da sua propria leitura e dos textos anteriores 

podemos tirar a conclusao de que ^le parece ter atin- 

gido o Senegal (Bambotus, o Cr'etes de Hanao), a re- 

giao do ouro. Mas a sua viagem, apesar de bem su- 

cedida, nao conseguiu atrair a atencao dos navegan- 

tes e mercadores do seu tempo, que s6 pensavam na 
navega^ao — agora possivel com a queda de Cartago 

— em direcao ao Atlantico Norte. 

B). — AS VIAGENS DE EUDOXO DE CtZlCO. 

Vejamos agora um navegante bem diferente de Po- 

libio e dos seus antecessores, que realizou uma s6rie de 

viagens atribuladas, de que daremos um breve resumo, 

de acbrdo com a narrativa de Estrabao (15). baseado 

em Posidonio. 

(13). — Kheinisches Museum, LXIII, 1908, p. 221. Apud 
GSELL, H.a.A.N., Ill, 390. 

(14). — GSELL. H.a.A.N., Ill, 391. 
(15). — Estrabao, II, 3, 4. Apud GSELL, H.a.A.N., VI, 91- 

92 e VIII, 258; BEHTHELOT, VAfrique saharienne et 
soudanaise, 237-238. 
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Eudoxo de Cizico foi um verdadeiro explorador. 

Visava tambem o lucro, mas nao podemos deixar de 

reconhecer que ele possuia um espirito empreendedor, 

movido por uma verdadeira curiosidad'e cientifica. 

Chegando ao Egito no tempo de Ptolemeu Evergeta II, 

mais conhecido por Ptolemeu Fiscao, propos-lhe ir em 

busca das fontes do Nilo, mas recebeu dele a missao 

de ir k India (vide fig. 5), sendo talvez o primeiro gre- 

go que fez essa viagem partindo do Egito (16). Na sua 

volta foi despojado pelo farao das mercadorias que 

trouxera, Quando Ptolemeu morreu (117 a. C.), ob- 

teve de sua viuva, Cleopatra, uma segunda missao a 

India. Na sua volta, os ventos contraries o levaram ao 

sul da Etiopia, vinte e cinco dias alem do cabo dos Aro- 

matas (Guardafui), talvez ate a zona entre Zanzibar e 

Mocambique, dominio dos bantus (17). Ai, entre os 

indigenas, encontrou uma proa d^e navio com uma ca- 

be^a de cavalo, proveniente dum barco naufragado, 

que levou ao farao entao reinante, Ptolemeu Soter II, 

tambem conhecido por Ptolemeu Latiro. Como da 

primeira viagem, o monarca obrigou-o a entregar o 

carregamento que com tanto trabalho arranjara na In- 

dia. Em Alexandria, disseram-lhe, erradamente, que 

essa proa de navio era de Gades, dos barcos que iam 

pescar ate o uadi Draa que eram justamente chama- 

dos cavalos (18). Eudoxo chegou mesmo a ser infor- 

mado de que se tratava da proa dum navio gaditano 

que, passando o Lixo, desaparecera completamente e 

do qual nunca mais se tivera noticia. 

Em conseqiiencia da confisca^ao das suas mercado- 

rias pelos faraos egipcios e, baseado nas informacoes que 

colhera em Alexandria e nos dados obtidos nas suas via- 

gens, concernentes a um mar que existia ao sul da Libia 

ligando os dois Oceanos, resolveu ir a India dan do a vol- 

ta pelo continente africano, para que nao ihe apreen- 

dessem de novo o seu carregamento. De volta apatria, 

vendeu tudo que possuia e fazendo escalas em Napo- 

les e Marselha, chegou a Gades. fiste fato e muito in- 

teressante, porque vem provar mais uma vez que essa 

(16). — TAKN, The Greeks in Bactria and India, 367 e 37(K 
371. 

(17). — BERTHELOT, op. cit„ 238. 
(18). — Ibidem, 237. 
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cidade s'empre foi o ponto de partida das expedi^oes 

que demandavam a costa atMntica de Marrocos, talve« 

pela facilidade com que se encontravam ai pilotos co- 

nhecedores das boas rotas. 

Em Gades, armou um grande navio e dois barcos 

pequenos. Embarcou musicos, carpinteiros e medicos 

e apos dirigiu-se para o alto-mar rumo a India. Mas, 

tendo a tripulagao muito fatigada, aproximou-se em 

demasia da costa, naufragando o jiavio grande. As 

mercadorias puderam ser salvas e com os restos desse 

barco construiu um outro menor. A navega^ao pros^ 

seguiu ate uma regiao em que encontrou indigenas que, 

na sua opiniao, falavam uma lingua semelhante a que 

tinha ouvido na sua precedente viagem a costa orien- 

tal da Libia, pois tomara nota de algumas palavras da 

lingua dos fetiopes que encontrara. ftsse fato e noia- 

vel — ^ talvez tinico — da parte dum navegante da An- 

tiguidade. Isso levou certos escritores, como Corn^lio 

Nepos (19) a pensar que Eudoxo de Cizico tivesse feito 

a volta da Africa, file mesmo, talvez, Julgou ter atin- 

gido as proximidades do ponto em que encontrara a 

proa de navio. Soube mais tarde que ess'es etiopes eram 

vizinhos do reino de Boco I da Mauritania. 

Renunciando atingir a india nessa viagem, notou 

na volta uma ilha deserta com muitas arvores e agua 

(Madeira?), mas desabitada (20). Vendeu seus bar- 

cos e rumou para a corte de Boco, de quern solicitou 

meios para realizar o seu intenta. 0 principe pare- 

ceu aceder ao seu pedido, mas Eudoxo, receiando que 

lie nao fosse sincero e quisesse prende-lo, fugiu para 

a Iberia (21). 

Voltando novamente a Gades, conseguiu um navio 

redondo (barco de comercio) e dois pequenos barcos 

de 50 remadores. Carregou-os com material agricola, 

instrumentos e sementes, — o que indica a intencao de 

fazer um estacionamento naquela ilha que tinha no- 

(19). — Pomplnio Mela, HI, 9, 90; Plinio, II, 67. Apud CARY 
e "WARMINGTON, op. c«7., 310, nota 47; GSELL, 
H.a.A.NVIII, 258. 

(20). — CARY e WARMINGTON, op. ci7.% 145 
(21). — GSELL, H.a.A.X., VI, 91-92. 
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tado na sua tentativa anterior, ou pelo menos, de rea- 

lizar uma longa viagem. Mas desta vez nao voltou, 

pelo menos e o que diz Estrabao, qne parece nao acre- 

ditar muito nessa narrativa (22). 

Uma outra questao interessante e saber ate que 

ponto ele conseguiu atingir ,na costa noroeste da Afri- 

ca. Nada sabemos de positivo, mas ele dizia que os 

indigenas que encontrara falavam uma lingua seme- 

Ihante a dos outros da sua viagem anterior. Ora, es- 

tes deviam ser talvez bantus, que tambem sao encon- 

trados na costa atlantica, no territorio dos Camaroes. 

Nestas condigoes, podemos indagar se Eudoxo nao teria 

atingido as mesmas regioes que Hanao. Outra incogni- 

ta de dificil resposta... 

C). — MARROCOS E AS EXPEDIQOES MILI- 

TARES TERRESTRES DE ROMA, 

Neste item, vamos apenas mostrar como Roma 

conseguiu alargar seus conhecimentos geograficos sd- 

bre a Africa do Norte. Trataremos mais adiante do 

aspecto politico da aivexacao da Berberia pelo imperia- 

lismo romano. 

Na Antiguidade, o prob]ema da explbragao do cen- 

tre do Saara apresentou as mesmas dificuldades que 

hoje em dia, na era do automovel com rodas duplas ou 

rodas tipo trator-esteira, Mas, sob o ponto de vista cli- 

matico, os exploradores da Antiguidade levaram van- 

tagem, pois os geologos provaram que o deserto de 

Saara era outrora menos seco e que os pontos d'agua 

estavam entao mais proximos uns dos outros que em 

nossos dias. Atualmente, a distancia maxima entre 

dois po^os e de 180 quilometros no Saara ocidental 

(23). Mas o deserto esta avancaudo continuamente, 

pois basta observarmos a existencia de estacoes pre-his- 

toricas e ruinas romanas em pleno deserto, para veri- 

ficarmos que houve ai, outrora, vida humana. 

6 verdade tambem que os antigos exploradores nao 

possuiam o camelo, o navio do deserto, pois como ja 

(22). — BERTHELOT, op. ext., 238. 
(23). — GAUTIER. Le Sahara, 59-67 e 121; IDEM, VAfriqae 

noire occidentale, 37-43; GSELL, H.a.A.N., I, cap. 
Ill; Le Mois, agosto de 1933, 301-3(>8. 
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vimos (24), o camelo so comecou a ter grande impor- 

tancia na Africa do Norte no tempo d'e Septimio-Seve- 

ro (193-211) que, como sabemos, era natural de Leptis 

Magna (Tripolitania). Os 'egiptologos nos afirmam 

que esse animal foi introduzido novamente em 525 

a.C. pela conquista persa, — pois ha tracos do camelo 

no periodo pre-historico. Mas, em todo o caso, esse ani- 

mal levou seculos para atingir o Saara ocidental, pois 

foi introduzido somente no I seculo a.C. na Tunisia 

e so teve importancia, como ja dissemos, no fim do Im- 

perio Romano (25). 

Apesar de terem maior vantagem no ponto de vis- 

ta climatico, os mercadores antigos nao foram atraidos 

por um comercio proveitoso, atraves do Saara, com as 

regioes do Sudao, pois, como hoje, o grande problema 

das caravanas de entao era a agua. Alem disso, os 

animais entao empregados nas travessias dos desertos, 

— cavalos e asnos — precisavam transportar grandes 

quantidades d'agua fern odres, porque eles nao possuem 

a mesma resistencia a sede que o cam'elo (26). O 

lucro que os mercadores obtinham era insignificante, 

achando eles muito mais facil fazer vir o ouro do Alto- 

Niger, o marfim e escravos do Sudao, por via mari- 

tima (27). Talvez tenha sido o estabelecimento de ro- 

tas para ^sse comercio. o fito das multiplas expedicoes 

maritimas que ja estudamos. 

Vejamos agora como eram feitas as cxpedigoes no 

deserto na epoca romana. Mostraremos ate mesmo 

expedicoes romanas que nao estiveram em Marrocos, 

mas que servem de exemplo de como eram possiveis as 

relacoes comerciais atraves do Saara. 

1. — Exploracoes feitas de Clrene e de Leptis 

Magna. 

As primeiras expedicoes de que temos noticia sao 

as dos garamantes, que davam caca aos etiopes na re- 

(24). — Cf. supra, p. 72. 
(25). — JULIEN, op. cit. ,178-179; GARY e WARMINGTON. 

op. at, 255-256; GAUTIER, Sa., 129-141. 
(26), — Estrabao, XVII, 828. Apud GARY e WARMINGTON, 

op. at, 256. 
(27). — GARY e WARMINGTON, op. c»Y., 256. 



giao de Tibesti (vide fig. 12), como relata Herodoto 
(28): 

"fesses garamantes dao caga aos etiopes 

trogloditas nos seus carros a quatro cavalos; 

porque os etiopes trogloditas sao, na corrida, 

os homens mais ageis do mundo. .." 

Tambem e conhecida a exp'edicao de cinco jovens 

nasamoes (vide fig. 12) (29) designados por sorter 

"losses jovens, delegados por s'eus cama- 

radas, com boas provisoes d'agua e de man- 

timentos, caminharam primeiramente atraves 

da zona habitada; depois, apos te-la atraves- 

sado, atingirani a dos animais ferozes; e, ao 

sairem desta, caminharam atraves do deserto, 

marchando face ao zefiro. Depois de terem 

atravessado uma grande extensao de regioes 

arenosas, em muitos dias, viram enfim arvores 

qu'e cresciam numa planicie; aproximaram-se 

e puseram-se a colher os frutos dessas arvo- 

res; mas enquanto colhiam, foram assaltados 

por homens pequenos, duma estatura inferior 

a media; esses homens apoderaram-se deles 

e os levaram; os nasamoes nao compreendiam 

nada da sua lingua, nem os que os levavam a 

dos nasamoes. Levaram-nos atraves de vastos 

charcos; e, apos a travessia desses charcos, 

chegaram a uma cidade, onde todos os homens 

eram da mesma estatura que os seus captores 

e negros de pele. Ao lado dessa cidade corria 

um grande rio, que vinha do Poente e corria 

para o sol levante; nele viam-se crocodilos.. 

Oa autores identificam esse grande rio com o Ni- 
ger e a cidade desses pigmeus — que nessa ^poca esta- 

vam muito mais ao norte que atualmente — deve ser 

(28). — Her6doto, IV, 183, Apud L*enquete (VHerodote 
tTHalicarnasse, trad, de Henri Berguin, I, 363. 

W). — Hcr6dotof II, 32, trad. Ph. E. Legrand, II, 87-88. 
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procurada nas imediacoes de Tombuctu (30), que pa- 

rece ter ^ido outrora banhada por um braco do Niger. 

Mas Herodoto, tao bem informado em outros assuntos, 

inexplicavelmente omite o trafego, ha muilo existente, 

entre a costa mediterranea — justamente nas cercanias 

de Leptis Magna — e o centro da Africa, na dire^ao do 

lago Chade. essa velha rota do Fezao que os italia- 

nos pretendiam restaurar, construindo uma estrada de 

ferro do golfo de Sirte ao Chade (31). Vejamos agora 

as outras expedicoes. 

Entre as expedi^oes romanas que partiram de Ci- 

rene e de Leptis Magna e que, portanto, tem um inte- 

resse secundario para a nossa tese, citamos as de Cor- 

nelio Balbo, a de Septimio Flaco e a de Julio Materno. 

Em 19 a. C. o espanhol Cornelio Balbo, governador 

da regiao da atual Tunisia, ocupou Djerma (vide fig. 
12), a capital dos garamantes, numa expedi^ao vito- 

riosa, como o afirma JPlinio (32). 

Em 70 ou 80 da nossa era o proconsul Septimio 

Flaco empreendeu uma expedicao para punir os gara- 

mantes, que nao estavam ainda bem submissos e que 

acabavam de fazer uma razia no literal da regiao de 

Leptis, talvez chamados pelos habitantes de Oea, sua 

rival (33): 

"... as diferen^as entre Oea e Leptis... o 

povo de Oea, inferior em numero, chamara 

em sen socorro os garamantes, na^ao indomi- 

ta que desola a regiao com seu banditismo..." 

Essa expedicao parece ter atingido Bilma, oasis 

entre Marzuque e o lago Chade (vide fig. 12) (34). 

Julio Materno chegou ate ao sul do Saara, pois 

tendo ido a Djerma, foi levado pelo rei dos garaman- 

(30). — GARY e WARMINGTON, op. dt., 256-258; OLSEN, 
op, cit„ I, 106-107; GSELL, H.a.A.N., I, 319. 

(33). — GAUTIER, Sa,, 226. 

(32). — Plinio, V, 36. Apud OLSEN, op. cit, I, 170; GARY e 
WARMINGTON, op, cit, 258. Vide tambem SYME, 
in C-A.H., X, 347. 

(33). — Tdcito, As Histdrias, IV, 50, trad. Atena Editora, II, 

145. 
(34). — GARY e WARMINGTON, op, cit, 259; SYME, m 

C.A.H., XI, 145. 
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tes, numa incursao contra os etiopes, ate uma regiao 

chamada Agisinha (35) (vide fig, 12), 

"... onde se encontram os rinocerontes..." 

Essas fexpedi^oes tiveram uma curiosa repercussSo 

na Geografia de entao, pois a relacao da viagem dos 

nasamoes fez Herodoto pensar que o rio cheio de cro- 

codilos fosse o Nilo, e a noticia das expedites roma- 

nas tiveram o efeito de fazer Ptolemeu prolongar o 

Saara ate o oitavo grau de latitude sul (36). Sdmente 

na Idade Media que o segredo do Saara foi comple- 

tamente (?) desvendado por viagens que se tornaram 

celebr'es, como a de Ibne Batuta a Tombuctu (37). 

2. — As expedicdes de Suetdnio Paulino e Hosidio 

Geta, 

Plinio (38) reiata assim a interessante expedicao 

de Suetonio Paulino alem do Atlas: 

"14. — Suetonio Paulino (que vimos co- 

mo consul) e o primeiro chefe romano que 

foi alem do Atlas alguns milhares de passos. 

Seus relatorios sobre a altura dessa cadeia 

de montanhas concordam com todos os ou- 

tros: o sope do Atlas esta cheio de florestas, 

espessas e profundas, de arvores duma espe- 

cie desconhecida; seus troncos sao brilhan- 

tes e sem nos, suas folhas lembram as do ci- 
preste; seu odor e penetrante e elas sao re- 

cobertas duma ligeira penugem da qual se 

pode fazer, trabalhando, vestimentas como as 

de seda. Os cimos do Atlas sao cobertos, mes- 

mo no verao, duma espessa camada de neve." 

"15. — Em dez dias Suetonio Paulino 

chegou, diz ele, ao Atlas, depois a um rio — 

(35). — Ptolemeu, I, S, 4. Apud GARY e WARMINGTON. op. 
cit, 259; SYME, in XI, 145. 

(36). _ GARY e WARMINGTON, op. cit., 260. 
(37). — TRAPIER, Les voyagears arabes au Moyen-Age. 221- 

239, 
(3S). — Plinio, V. 14 e 15. Apud ROGET, op. cit., 33. 
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qire seria chamado Ger, atravessando deser- 

tos duma areia negra, onde emergem aqui e all, 

rochedos com a aparencia de queimados; essa 

regiao tornou-se inabitavel pelo calor, mesmo 

no inverno, segundo ele mesmo experimen- 

tou. Os que habitam as florestas vizinhas, 

cheias de felefantes, de feras e de serpentes 

de toda a especie, chamam-se a si proprios 

de canarios. 6 que vivem como caes e par- 

tilham com esses animals as entranhas das 

feras." 

Foi essa a narrativa de PIxnio, ainda emocionado 

com a alegria desencadeada em Roma pela noticia do 

sucesso de Suetonio Paulino. De fato, em 42, durante 

o reinado de Claudio (41-54) dois corpos expediciona- 

rios, um sirio e outro espanhol, partiram de Volubilis, 

— embora Gs'ell (39) diga nao saber o ponto exato da 

partida — e tomando a direcao leste, passaram por 
Mequinez, Sefru e os heni m guild, repelindo os mou- 

ros rebeldes para alem do Ghir (Ger no texto de Plinio) 

(40) (vide fig. 12). Como veremos mais adiante (41), 

o rei da Mauritania, Ptolemeu, foi assassinado por or- 

dem de Caligula em Roma. O seu liberto Edemao re- 

voltou-se e depois de inumeros combates, refugiou-se 

na regiao do Medio-Atlas e confins do Muluia. Pa- 

ra castigar esse liberto seus comandados berberes, 

foi organizada a expedi<?ao de Suetonio Paulino 

(42). Ela durou meses, pois como se pode ver pelo 

texto de Plinio, Suetonio fez observacoes meteorolo- 

gicas no inverno e no verao. Os nomades ficaram, sem 

duvida, longe do seu alcance, porque suas tropas nao 

estavam equipadas para esse genero de campanha. 

Em virtude disso achou melhor estacionar e espe- 

rar uma ocasiao favoravel para atacar e Smpor 

(39). — GSELL, in prefacio de ROGET, op. cit„ 6. 
(40). — Os vocabulos Gir e Niger sao certamente derivados 

das formas indigenas Gher e N'gher que se eBcon^ 
tram no tuaregue moderno e significam simplesmente 
dgua. Cf. TISSOT, Geographic comparte de la Pro- 
vince romaine d'Afrique, I, 91 c segs. Apud GARY e 
WARMINGTON, op. cit, 260. 

(41). — Cf. infra, p. 237. 
(42). — GARY e WARMINGTON, op. cit, 260, 
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aos berberes suas condicoes de paz. Apesar da sua 

aparente vitoria, repelindo os mouros para alem do 
Ghir, ele foi obrigado a retirar-se sem nada haver ob- 

tido de positivo. Entretanto, foi festejado em Roma 

como vencedor (43). 

A prova evidente de qire Suetonio Paulino nao 

conseguiu veneer os rebeldes, esta na organizacao duma 

segunda expedi^ao, que foi confiada a Cneu Hosidio 
Geta (44). fiste levou 

"... a maior quantidade d'agua que pode..." 

baseado na experiencia da expedi^ao anterior e, mes- 

mo assim, sua empresa escapou por pouco dum com- 

pleto desastre, apesar de combates vitoriosos. Atra- 

ves da passagem de Diao Cassio, podemos seguir todas 

as angustias desse exercito que fora enviado para ar- 

rancar aos nomades a promessa formal de respeitar as 

comunica^oes romanas. Constantemente amea^ado de 

morrer de sede, procurando em vao impor sua vontade 

a um adversario esquivo, — mas sempre tenaz — pode-se 

calcular a imensa alegria que exp'erimentou esse exer- 

cito, quando os nomades, admirados com a sua resis- 

ttocia, solicitaram a paz (45). 

Essas duas expedigoes provaram as tribos que ti- 

nham por habito a pilhagem, que o deserto nao as pro- 

tegia das represalias romanas. Mas esse respeito por 

Roma nao teve efeito duradouro, pois a partir do rei- 

nado de Domiciano (81-96), foi necessario defender 

constantemente a s'eguranca das estradas que atraves^ 

savam principalmente a parte oriental de Marrocos, de 

leste para oeste (46). Parece que ate esse reinado 

nao houve mais nenhuma expedi^ao nessa parte de 

Marrocos, porque o grosso das tropas i'omanas estava 

ocupado nas provincias da Africa e da Numidia (Tu- 

nisia e Argelia oriental atuais) (47). Mas essa luta 

contra o nomade de Marrocos na ^poca de Domiciano 

(43). — CHAPELLE, L*expedition de Suetonius Paulinus, in 
"Hesperis", XIX, 1934, p. 123. 

(44). — Diao Cdssio, LI, 9. Apud CAUY e WAHMINGTON, 
op. c?/., 260. 

(45). — CHAPELLE, op. cit, 123. 
(46). — Ibidem. 
(47). — Ibidem, 113. 
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foi considerada tao seria, que as duas Mauritanias (Tin- 

gitana e Cesariana) foram reunidas sob um mesmo go- 

vernador, que teve um titulo absolutamente extraordi- 

nario: o de legatus pro praetore utriusque Mauritaniae. 

Isso significava a remessa de oficiais de alta patente, 

da classe senatorial (48). 

3. — A Historia e a Geografia de Marrocos no 

periodo romano. 

Apesar de Roma nao se disringuir pelas descober- 

tas e viagens de cunho cientifico, teve um grande nu- 

mero de 'escritores que se entregaram aos estudos his- 

toricos e geograficos, descrevendo geralmente os fastos 

e as- regioes do mundo romano. Mas, na sua grande 

maioria, esses escritores eram de formagao e cultura 

grega (48-a). 

(48). — Ibidem, 
(48-a) — Vejamos aqueles que em suas obras fizeram referen- 

cias a Marrocos. 
Entre os mais antigos esta Alexandre Polihistor, 

contemporaneo de Cesar, que no III livro da sua Ly- 
bica, escrita mais ou menos em 70 a. C., da alguns in- 
formes e uma nomenclatura da Mauritania Tingitana. 
Infelizmente sua obra e conhecida apenas pelas cita- 
^oes e fragmentos conservados por Estevao de Bizan- 
cio (Stephanus Byz. in "Fragmenta histor. graecorum." 
Edi^ao C. Miiller, III, 288. Apud ROGET, op. cit., 12 
e 21; GSELL, H.a.A.N., V, 282). 

Estrabao, oriundo de Amasea, cidade do reino do 
Ponto, contemporaneo de Augusto e de Juba II, nas- 
ceu em 54 a. C. e morreu apos o ano 21 da nossa era. 
Parece que fez seus estudos em Roma e al adquiriu so- 
lida cultura, Em todo o caso, continuou a Historia de 
Polibio ate Acio. Para isso, empreendeu inumeras via- 
gens. Mas na Africa esteve somente no Egito, do qual 
fez uma descri^ao pormenorizada. Terminou a sua 
grande obra geografica com um relato sobre a Libia 
(XVII, 3, 1-23) (Vide F. STRENGER, Strabos Erd- 
kunde von Libyen. Berlirn. 1913. Apud GSELL, 
H.a.A.N., V, 18). Sobre a Tingitania prbpriamente 
dita temos as seguintes passagens: XVII, cap. Ill, 170 e 
III, 140 (Edi^ao C. Miiller e F. Dubner. Paris. 1853. 
Apud ROGET, op. cit, 12 e 21-27). Sabemos que se 
documentou para escrever essa parte, nos seguinte au- 
tores: Eratdstenes, Artemidoro, Posidonio, Tamisio e 
Ificrates. Mas fez desses autores uma critica pessoal 
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yimos assim, a Qiie se reduziam os conberimentos 

historicos e geograficos sobre Marrocos na epoca ro- 

e tambem^ segundo ele proprio o afirma, um inqu^rito 
entre os indigenas vindos a Roma, o que indica que ele 
sabia empregar m^todos, hoje tidos por modernos 
(BERTHELOT, op. cit., 235-236). 

Diodoro de Sicilia, oriundo da pequena cidade de 
Agyrium (hoje Agira), no centro da Sicilia, e contem- 
poraneo de Cesar e de Augusto. Escreveu uma Historia 
Universal em 40 livros, intitulada: Biblioteca Historica, 
que vai desde a cria^ao do mundo ate a conquista da 
Galia por Cesar. Infelizmente, possuimos apenas os 6 
primeiros livros, que contem as narratoes fabulosas de 
antes da guerra de Troia. Diz ele ter gasto 30 anos em 
viagens para se documentar, o que e bem meritorio; 
mas, apesar de todo o seu esforgo, conseguiu apenas 
fazer uma imensa compilagao, que nao deixa de ter 
para nos um grande valor, porque imimeros autores fo- 
rara assim salvos do olvido. A sua obra. que foi redb 
gida em grego, deve ser um pouco anterior a nossa era 
(BERTHELOT, op. cit., ZoG). 

Pomponio Mela publicou a sua obra geogrdfica. De 
situ orbis, em 44, durante o reinado de Claudio (41-54), 
do qual foi conterapor&neo, sendo portanto, posterior 
a Estrabao. Era natural de Tingitera (a atual cidade 
de Algeciras) na Espanha meridional. Ai, ele pode se 
documentar muito bem, pois, segundo seus prdprios 
escritos, essa cidade era habitada por fenicios vindos 
da Africa (II, 96) (Apud GSELL, H.a.A.N., 11. 170 
e V. 22): 

"... et quam transvecti ex Africa Phoenices habi- 
tant . . . Tingitera..." 

Mas, infelizmente, apesar da facilidade com que se 
documentou, tudo que escreveu sobre a Africa, como 
sobre Marrocos (I, 5 e livro III, cap. X). (Edi^ao G. 
Frick, Leipzig. 1880. Apud ROGET, op. cit., 12 e 27- 
29), e uma mediocre parAfrase de autores anteriores, 
especialmente Herodoto (BERTHELOT, op. cit., 251). 

Vitruvio, origin^rio talvez de Verona (116-26?), foi 
arquiteto c^lebre, mas tratou tambem de outras artes e 
ciencias. Discorrendo sobre o Niger (VIII, II, 18) 
(Edi^ao Choisy, vol. Ill, p. 73. Apud ROGET, op, cit., 
21), afirma que ele nasce no Atlas com o norae de 
Dryis. Sabemos tambem que serviu nos ex^rcitos de 
C&sar e que foi contemporaneo de Augusto. 

Caio Plinio Segundo, conhecido por Plinio-o-Anti- 
go, para distingui-lo de seu sobrinho, nasceu em Como 
no ano 23 da nossa era e morreu em 24 de agosto de 
79 na erupgao do Vesuvio, vitima de seu amor ^ Cien- 



mana, pensando ter demonstrado quais as possiveis 

areas dessa regiao que mantinham rela^oes com o mun- 

do mediterr^neo. 

cia. Erudito enciclopedisla, trabalhador, tomador de 
notas infatigavel, ^screveu mais de 160 obras. Mas, in- 
felizmente, delas conservamos apenas a Histdria Na- 
tural, sua obra capital, uma especie de enciclop^dia 
da natureza. Obra de segunda maa, onde acumulou o 
produto de suas leituras, compreendendo 20.000 arti- 
gos, extraidos de mais de 2.000 obras e citando mais de 
400 autores. A sua Historia Natural esta dividida em 
37 livrojs, estando no primeiro a dedicatoria que fez a 
Tito em 77 e um indice. Trata da Geografia do III 
ao VI livro, mas faz referencias A Tingitania, somente 
no inicio do V. Trabalhou diretamente sobre docu- 
mentos antigos e suas conclusoes dependem do valor 
dos autores d^stes, que as vezes cita. Infelizmente a 
sua obra, corao a ,de Estrabao, — as mclhores sobre 
Marrocos na Antiguidade — est^ cheia de fibulas, em 
que ele proprio nao acredita. O seu estilo e bem curio- 
so, pois e quase telegrafico, de tal maneira a sua reda- 
gao e simplificada (BERTHELOT. op. cit. 281; GSELL, 
in prcfacio de ROGET, op. cit,f 6; THOUVENOT, La 
connaissance de la montagne chez Pline l Ancien, in 
"Hesperis", 1939, t. XXVI, 113-121). 

Claudio Ptolemeu, ilustre astrOnomo e geografo 
egipcio, viveu no II seculo, o seculo dos Antoninos. 
E natural de Pelusio, ou talvez de Ptolemaida (na Te- 
baida). Parece que residiu em Alexandria ou Canopo, 
que Ihe e vizinha. Presume-se que tenha morrido de- 
pois de 161, A sua geografia — Vc(t)ypa<f>iK7j v<f>rjy7}a'Ls 

(Geographike hyphigesis) — foi rcdigida no meado do 
seculo. uma sintese de todos os dados fornecidos 
pelos escritores anieriores, em pai iicuiar por Mari- 
nho de Tiro (fim do I seculo), do qual sabemos 
apenas o que diz o prdprio Ptolemeu. Sua obra con- 
tem uma lista de nomes de localidades, com as respe- 
ctivas posi^oes astronomicas, uteis ate o Grande-Atlas 
(GSELL, in prefacio de ROGET, op. cit., 6; BERTHE- 
LOT, op, cit., 299), na parte em que se refere a Mauri- 
tania Tingitana (1-8) (Edi^ao C. Mliller. Didot. Pa- 
ris. 1901. Apud, ROGET, op. cit.m 12-13 e 36-38). Sua 
etiopes e identificando, erroneamente, os nasaraoes 

muito, no III seculo. 
Pausanias (II seculo) tambem tratou da Tingi- 

tania (I, 33, 5-6) (Edigao Spiro. Teubner. Leipzig. 
1903. Apud ROGET, op. cit., 39), localizando ai os 
etiopes e identificando, errdneamente, os nasamoes 
com os lixitas. 

O Itineririo de Antonino (o Pio) e um quadro das 
vias romanas, redigido no reinado de Caracala (211- 
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D). — O ESTABELEC1MENTO DOS ROWANOS 

NA COSTA MERIDIONAL DA IBtRIA, 

No fim do III seculo a. C. (em 218) desembarcaram 

pela primeira vez na Iberia, tropas romanas para com- 

bater os cartagineses,^ O motivo aparente dessa guer- 

ra — a chamada 2.a guerra punica — foi a questao de 

Sagunto, cidade que os romanos consideravam como 

sua aliada e que foi atacada por Anibal. Mas, sem du- 

vida, foi Massalia, aliada tradicional de Roma, quem a 

impeliu nessa direcao (49), porque via com crescente 

217), indicando os estacionamentos das tres grandee 
vias da Tingit&nia (1-S) (Edi^ao Lapie. Paris. 1844. 
Apud ROGET, op. c>7., 13 e 39-40), que partiam de Tin^ 
gis: uma por mar, ao longo do Rife, as outras duas por 
terra, uma indo at6 a regiao da atual cidade de Rebate 
{Rabat) e a outra indo urn pouco alem de Volubilis 
(GSELL, in prefacio de ROGET, op. cif., 7). 

Diao Cassio, historiador grego, nascido em Nicela 
(mais ou menos em 155), refere-se ligeiramente Tin- 
git^nia quando estuda as fontes do Nilo, que acredita 
ser originario do Atlas {Epitome, LXXI, 13) (Edi?5o 
U.-P. Boissevain. Weidmann. Berlim. 1901. Apud RO- 
GET, op. cit., 41). 

Depois do III seculo, temos muitos trabalhos sp- 
bre a Tingitania, mas sao compilagoes de outros mais 
antigos (ROGET, op. ctf., 13). Entre dsses autores 
destacamos: Festo Avieno {Ora maritima); Julio Hond- 
rio {Cosmografia. V sdc.); Paulo Orosio (Historiae 
adversus Paganos, I, 2, 29, 31. V sec.) (Edi^ao C. Zan- 
geraeister. Teubner. Leipzig, 1889. Apud ROGET, 
op. cit, 40-41); Estevao de Bizancio, que viveu no V 
ou VI seculo, nos prestou grandes servi^os pois e so- 
mente atraves da sua obra que podemos conhecer al- 
guns fragmentos de fiforo e Eratostenes (III seculo 
a. C.) (ROGET, op. cif., 11-13). 

Finalmente temos o Geografo de Ravena, que co- 
piou, estropiando-os muitas vezes, os nomes das cida- 
des que figuravam numa carta geografica anterior — 
a chamada carta de Peutinger (GSELL, in prefacio de 
ROGET, op. cif., 7). Parece que sens escritos datara 
de 700, mais ou menos, e neles encontramos referen- 
cias a Marrocos (I, 3; III, 9-11; V, 4) (Edipao PI. Por- 
cheron, Paris. 1748. Apud ROGET, op. cif., 13 e 
41-44). 

(49). — PIGANIOL, La conquete romaine, 182; IDEM, His- 

toire de Rome, 99; LEITE DE VASCONCELLOS, Re* 
ligioes da Lusitdnia, III, 102-104, 
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cuidado a expansao cartaginesa na regiao do Ebro. 

Roma enviou dois exercitos comandados pelos ir- 

maos Publio e Cneu Cornelio Cipiao. O levante de Si- 

face (215-212a.C.), relendo os exercitos punicos na Africa, 

permitiu aos romanos estender suas conqxiistas ao sul 

do Ebro. 

Mas quando Siface fez a paz com Cartago. os dois 

exercitos romanos, que ja haviam pen^etrado na Anda- 

luzia, foram derrotados separadamente e sens chefes 

mortos (211 a, C.). 

0 filho de Publio, P. Cornelio Cipiao, obteve o co- 

mando do exercito da Espanha, sob pressao popular e 

em virtude da importancia da sua gens, apesar de nao 

ter ainda a idade legal para isso (em 210). Tomou de as- 

salto Cartagena, — a capital da Iberia cartaginesa, fun- 

dada por Asdrubal — conquistou a Betica (em 2Q7a.C.) e 

apossou-se de Gades facilmente, pois s'eus cidadaos, que 

sempre odiaram Cartago, ahriram-lhe voluntariamente 

as suas portas (em 206a.C.) (50). Cipiao fundou na mar- 

gem direita do Betis, uma colonia de soldados romanos: 

Italica. 

Durante a luta, as antigas colonias gregas (e algu- 

mas cartaginesas) auxiliaram os romanos, enquanto 

as tribos ibericas se dividiam, combatendo ' umas 

por Roma e outras por Cartago. Uma vez vitoriosos, 

os romanos pensaram dominar os celtiberos. As tri- 

bos de leste e do sul, submeteram-se facilmente, mas 

as do centro, do norte e do oeste opuseram, durantle 

muito tempo, grande resistencia (Viriato, Numancia, 

Sertorio). Ate o inicio do I seculo da era crista, os 

romanos tiveram que sufocar varias rebelioes. 

Os romanos, a par da conquista, iam organizando 

o pais, dividindo-o para isso em provincias. Inicial- 

mente dividiram a Iberia em duas regioes, que chama- 

ram de Espanha Citerior e Ulterior, Na epoca da sua 

maior extensao, a Ulterior compreendia Portugal, par- 

te da Extremadura e a Andaluzia; e a Citerior, o resto 

da Peninsula. Augusto dividiu a Iberia em tres pro- 
vincias: Betica, Lusitdnia e Tarraconense, sendo a pri- 

meira provincia senatorial e as outras duas imperials 
(51). 

(50). — PAIS, Histoire Romaine, I. Dcs origines a Vachevement 
de la conquete, 358. 

(51). — BAIXESTEROS, Sintesis de Historia de Espaiui, 34. 
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De todas as provincias da Iberia, a Retica foi, sem 

duvida, a mais romanizada. Isso e muito interessante, 

porque ela estava justamente situada em face de Tin- 

gis, que logo se tornou colonia romana (51-a). 

fisse fato vem mostrar um dos motivos porque Ro- 

ma nao anexou logo de inicio a Mauritania, pois isso 

era desnecessario, por estar ela cercada por provin- 

cias romanas e o Estreito nao correr perigo, em razao 

nao somente da posse da Betica, mas tambem e^ prin- 

cipalmente, da posse de Gades e de Tingis. 

E). — MARROCOS E O PERtODO DAS DVT AS 

DO F1M DA REPUBLIC A. 

As guerras punicas tiveram grande repercussao 

entre os berberes. Mas estes nao estavam em condi- 

coes de tirar parlido, nem da luta, nem da vitoria ro- 

mana. Durante o periodo da hegemonia cartaginesa 

haviam formado vastas confedera^oes. .de tribos, que 

serviram para auxiliar poderosamente os invasores, 

mas que a eles proprios — berberes — poucos services 

realmente prestaram. A regiao da Axgelia e Marrocos 

mediterraneo obedecia entao a Siface, rei dos mas- 

sesilos, e o seu lugar-tenente, Bocar, residia em Tingis. 

Siface, como sabemos, declarou-se aliado de Cartago, 

talvez por obra de sua mulher, a cartaginesa Sofonisba, 

mas foi jnfeliz na guerra. Esta favoreceu Masinissa, 

rei dos massilos, entao aliado de Roma. Siface foi 

aprisionado (202) e Bocar tornou-se vassalo do vence- 

dor. Masinissa instalou-se em Cirta e com ele, inau- 

gurou-se a politica tao querida do Senado Romano, a 

politica dos reges inservientes (reis escravos). Roma 

pareceu contentar-se no primeiro periodo da sua ocu- 

pagao da Africa, que vai desde a morte de Masinissa 

(148 a.C.) ate 42, — data da an'exa^ao da Mauritania 

ao Imperio Romano — com essa politica de proteto- 
rado (52). 

Micipsa, filho de Masinissa, aterrorizado com a 

queda de Cartago, dois anos depois da morte de seu pai, 

(51-a).— Gf. infra, p. 220. 
(52). — CHAVREBIfiRE, Histoire dn Maroc, 36; BERNARD, 

Afrique septentrionale et occidentale, I, 75. 
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foi um fiel aliado de Roma durante todo o seu mnado 

(148-118 a.C.)» e permitiu que os romanos organizassem 

sua conquista como quis'essem. fistes. contenlaram-se em 

aparelhar certo numero de portos, d'e Hipona a Sfax, 

e, em estabelecer algumas guarnigoes ao sul do Med- 

jerda. 0 resto ficou para Micipsa . O reino deste ia 

ate o Mulucha (Muluia), como o atesta Salustio (53). 

Do outro lado do Muluia, as confed^eragoes berberes se 

agrupavam em torno de chefes que faziam questao de 

viver em paz com Roma, que estadeava sua for^a na 

Numidia e na Iberia. Como veremos, logo elas se 
agruparao em torno de Boco (54). 

Jugurta, sobrinho de Micipsa, desembaracando-se 

dos seus dois primos, — Aderbal e Hiempsal — retoma 

o velho sonho de Masinissa, que queria ser para a civi- 

lizacao berbere o que tinha sido Alexandre para o he- 

lenismo, isto e, constituir um imperio com as antigas 

possessoes de Cartago. Jugurta foi chamado a Roma 

para se justificar desses projetos de independencia. 

Voltou ainda mals desejoso de se desembaracar da tu- 

tela dessa cidade a venda, como chamou Roma. Vencido 

em Mutul, por Metelo, Jugurta foge para o su! e recruta 

partidarios entre os getulos e os montanbeses do Aures. 

Mario derrota-o e persegue-o ate o Muluia, assim como a 

seu sogro, Boco I, rei dos mouros. ftste O" trai, e Sila se 

apodera de Jugurta, que e levado prisioneiro a Roma, 

onde morre. Como premio a sua traicao, Boco teve 

permissao para anexar a Numidia — ate alem da atual 

regiao de Argel — ao seu reino (105 a. G.), ficando a 

regiao da provincia de Constantina para os principes 

da familia de Masinissa (55), 

1. — Boco /. 

Nao temos muitos documentos sobre o que se pas- 

sou na Africa do Norte, entre a guerra de Jugurta e a 

expedi^ao de Julio Cesar contra os partidarios de Pom- 

(53). — Salustio, Jugurta, CX, 8; XIX, 7; XCII, 5. Apud GSFXL, 
H.a.A .NV, 92. 

(54). — CH|AVREBI6RE, op. cit, 36-37. 
(55). — Ibidem, 37; GSKLL, H.a.A.N., V, 166; LAST, in 

C. A. , IX. 112-130. 
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peu, isto e, durante meio-seculo (56). Nao podemos 

m^smo reconstituir com absoluta certeza a lista dos so- 

beranos indigenas, nem os limites de seus estados, pois 

sabemos apenas — pelos fragmentos dos autores clas- 

sicos — que em 206 a. C. Baga era o soberano entre os 

mouros, e que Boco I o era no fim do II e comeco do 

I seculo a.C., reinando sobre toda a Mauritania (57). 

Ignoramos ate se ha parentesco entre os dois soberanos, 

Sabemos tambem que a Mauritania entrou na es- 

fera de influencia romana. E como nessa epoca 

partidos hostis disputavam o governo em Roma, os 

reis africanos, inclusive o de Marrocos, tiveram que 

escolher entre as faccdes e sofrer, em conseqiiencia, o 

resultado dos (seus gestos. No I seculo a.C., as 

guerras na Africa sao meros episodios das lutas que 

ensangiientaram o mundo romano. Quando um rei 

se declarava por um partido, seu vizinho fatalmcn- 

te encontrava ai uma ocasiao magnifica para tentar a 

sorte: lancava-se sobre ele declarando-se do partido 

adverso, principalmente se possuia mais for^a ou se 

tinha mais confian^a no futuro (58), 

Boco, graces a sua traicao, tornou-se o aliado e o 

amigo do povo romano, cumprindo rigorosamente os 

seus deveres, chegando ate a enviar tropas auxiliares, 

sob o comando de Gomao, aos defensores de Lilibeu, 

sitiada pelos escravos revoltados (50). Conservou-se 

sempre amigo de Sila, — a quern entregara outrora o 

seu genro Jugurta — e contribuiu para o briiho dos 

espetaculos que este ofereceu como pretor, enviando- 

Ihe uma centena de leoes com cacadores para comba- 

te-los. Fez tambem erigir em Roma, no Capitolio, al- 

tares com trofeus e figuras reproduzindo a cena da en- 

trega de Jugurta, com grande odio de Mario que nao 

podia esquecer que Sila e quern tinha posto fim, pelo 

menos simbolicamente, a guerra de Jugurta (60). 

(56). — GSELL, H.a.A.X., VII, 266. 
(57). — Saliistio, Jugurta, XIX, 7. Apud GSELL, H.a.A.N 

V, 91 e VII, 212. 
(58). — GSELL, H.a.A.NV, 166. 
(59)Diodoro, XXXVI, 5, 4. Apud GSELL, H.a.A.N 

VII, 268. 
(60), — GSELL, H.a.A.N., VII, 268. 
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Nao sabemos ao certo quando morreu Boco I, qufe 

em 91 deveria ter pelo menos 60 anos. Uma passagem 

de Ordsio, .sem diivida segundo Tito-Livio (61), diz: 

"Pompeius Hiertam Numidiae regem per- 

secutus, fugientemque a Bogude Bocchi Mau- 

rorum regis filio spoliari omnibus copils 

fecit" 

Essa passagem parece indicar que ele ainda vivia 

na dpoca da expedicao de Pompeu (em 81 a. C.) contra 
os partidarios de Mario. Hiertas e sem diivida Jarbas 

(Hiarbas), rei da Numidia, que fugiu de Pompeu e foi, 

segundo Orosio, despojado por Bogude, filho do rei Bo- 

co (61-a). Essa passagem nao e clara e deixa diividas so- 

bre quern era entao o rei: se Boco I ou Bogude. Mas 

M um outro fato que esclarece a questao: e a vinda de 

Sertorio a Mauritania, pois se Boco I estivesse vivo, ele 

sem duvida alguma teria lutado contra Sertorio, parti- 

dario de Mario, pois como vimos era muito amigo de 

Sila. Ora, o rei de Marrocos citado nessa epoca e ou- 

tro e nao Boco I, como veremos mais adiante (62). 

Com o desaparecimento de Boco I, surge um dos 

problemas mais intrincados desse confuso periodo. Pa- 

rece que, apos sua morte, seu reino foi dividido em dois, 

tendo o Muluia como limite. Gsell (63) propoe a se- 

guinte lista de reis dos dois reinos, que coincide com o 

que sabemos de Sertorio: para o reino de oeste, por- 

tanto para a futura Tingitania romana, Iftas, Ascalis e 

apos Bogude I; para o reino de leste, um outro Bogude, 

filho de Boco I e apos Boco 11. 

Como ja dissemos, este periodo e uma epoca de 

enormes incertezas e os textos sao tambem omissos. A 
Numismatica, que tanto auxilio presta a Historia, con- 

(6a). — Orosio, Y. 21, 14. Apud GSELL, H.a.A.N , VII, 269. 
(OLa) —Em outros autores, Jarbas figura como vencido por 

Bogude e morto por ordem de Pompeu. Vide GSELL, 
H.a.A.N., VII, 286-287 e BLOCK (G.) e CARCOP1NO 
(J.), Histoire romaine. II. La Repuhlique romaine de 
133 a 44 avant J.-C., 479. 

(62). — PLUTARCO, Vida de Sertorio; SGHULTEN, Sertorius. 
Leipzig, 1926. p. 47 e segs. Apud GSELL, H.a.A.N., 
VII, 269-270. 

(63). — GSELL7K.a.A.Ar., VII. 274. 
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signa apenas nas moedas 

temporaneo de Augusto 

Bogude I (64). 

2. — Sertorio. 

anteriores a Juba II, — con- 

- os nomes de Boco II e de 

Faculdade de Filosofia 

Cifenctas e Lctras 

Biblioteca Central 

Quinto Sertdrio (mais ou menos 123-72 a. C.), ge- 

neral democrata e partidario de Mario, assumiu o go- 

verno da Espanha Giterior em 82 a. C. Mas no ano 

seguintc foi obrigado a retirar-se ante as tropas que 

Sila, senhor da Italia, tinha enviado para tomar posse 

da provincia. Embarcou entao em Cartagena com 

3.000 homens e atingiu o literal da Mauritania, onde 

seus soldados for^m surpreendidos quando faziam uma 

aguada, sendo muitos deles mortos (65). 

Apesar do auxilio de piratas da Cilicia, nao pode 

estabelecer-se em Ibica como pretendia. Franqueou o 

Estreito e desembarcou proximo a foz do Betis (Gua- 

dalquivir) (66). Ai encontrou marinheiros de Gades, 

recem-chegados das Ilhas dos Bem-Aventurados (Ma- 

deira e Porto Santo?) (67) que, elogiando seu 

clima e riquezas, fizeram Sertorio pensar seriamente 

em estab'elecer-se nelas (68). Mas logo desinteressou- 

se desse projeto, atraido pelas querelas entre os prin- 

cipes da Mauritania, onde M^rio possuia tambcm par- 

tidArios (69). Como vemos, Gades continuava ainda 

a desempenhar um interessante papel na navegacao 

(64). — Tbidem, VII, 274-275. 
(65). — Plutarco, Vida de Sertdrio, 7; alusao em Floro, II, 10, 

2; Orosio, V, 23, 2. Apud BALLESTEROS, Historia 

de Espana, I, 286; GSELL, H.a.A.N., VII, 270; LEI- 
TE DE VASGONCELLOS, op. cit. Ill, 135. 

(66). — Plutarco, Vida de Sertorio, 7-8 Apud GSELL, H.a. 
A.N.. VII. 270. 

(67). — Cf. supra, pp. 180-183. 
(68). — Plutarco, Vida de Sertdrio, 8; Saldstio. Hist. I, 100- 

102 ed. Maurerbrecher, Apud BALLESTEROS, 
H.E., L 286; GSELL, /f.a.A.V., VII, 270; ROHDE, 
PsycM, 567. Vide tamb^ra BLOCB e CARCOPINO, 
op. cit., 501-502. 

(69). — GARY e WARMINGTON, op. cit., 79-80; ROCHA MAR- 
TINS, Historia das colonial portiigaesas, 15; JULIEN, 
op, cit., 130. 
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para a costa noroeste da Africa, e nas relagoes entre a 

Iberia e Marrocos, 

Os piratas da Cilicia abandonaram Sertorio e fo- 

ram auxiliar um principe mauritanico, Ascalis, filho de 

Iftas (70), a reconquistar o reino dos mouros. Sertorio 

colocou-se do lado dos adversdrios de Ascalis, senhor 

dfe Tingis, que era sustentado pelos partidarios de Sila. 

Sabendo-se como Boco I e sen filho Bogude eram fieis 

auxiliares de Pompeu, enviado por Sila a Africa, deve- 

mos concluir que Ascalis era amigo da familia de Boco 

I ou talvez dela fizesse parte, porque se ele fosse usur- 

pador, estaria, sem duvida, do lado dos partidarios de 

Mario "e, conseqiientemente, a favor do partido de Ser- 

torio. Ascalis tambem nao era um simples vassalo do 

rei da Mauritania, por ser o senhor de Tingis, a ci- 

dade mais importante da Mauritania. Portanto, de 

tudo isso concluimos — e o que nos interessa — que 

foram os (dois principes Iftas e Ascalis, sucessores de 

Boco I, que reinaram na parte ocidental e que Bogude, 

filho de Boco I, reinou na parte oriental da Maurita- 

nia, isto e, alem do Muluia. 

Sertorio desembarcou, pois, novamente na Mauritania 

e foi recebido com alegria pelos rebeldes, porque Sila re- 

presentava entao a legalidade (71). Nao sabemos se 

houve ,entendimentos entre ele e os partidarios de Ma- 

rio, que eram senhores da provincia de Africa e alia- 

dos de Jarbas, rei da Numidia. Os partidarios de Sila 

tinham como aliados, alem de Ascalis, Bogude, filho de 

Boco I, rei da parte oriental da Mauritania, e um rei 

numida, Hiempsal 11, inimigo de Jarbas (72). 

Sertdrio venceu Ascalis num primeiro encontro e 

depois, derrotou e matou Paciano, enviado talvez da 

Espanha por Sila para auxiliar Ascalis. Tomou Tingis 

e capturou Ascalis com sua familia. Dizem que nessa 

ocasiao encontrou, perto de Tingis, os ossos do gigante 

Anteu, o infeliz adversario de Hercules, cujo tamanho 

seria de 60 covados. Isso, sem duvida, deu grande 

(70). — Plutarco, Vida de Sertorio, 9. Apud GSELL, H.a. 
A.N., VII, 272. 

(71). — Ibidem, 
(72). — Orosio, Adv. Pagan., V, 21, 14. Apud GSELL, H.a. 

A.N., V, 166. 
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realce a sua personalidade no conceito dos indigenas, 

qufe apreciaram muitissimo a sua administra^ao, pois 

quando em 81-^0 a'.C. foi chamado pelos lusitanos 

para capitanea-Ios, bom num'ero deles o seguiu ate a 

Iberia. A Africa nao viu mais Sertorio, nem ele pode 

realizar o seu projeto de colonizagao das Ilhas dos Bem- 

Aventurados, pois morreu assassinado em 72 a. C. por 

Perpena (73). J, Fl,^ 

Clencias e Letras 

3, — Bogude I e Boco il Biblioteca Central 

Ascalis desapareceu na luta; pelo menos os textos 

sao omissos sobre sua pessoa, depois do seu aprisiona- 

mento por Sertorio. Sabemos que foi substituido por 

Bogude I, que reinou na Mauritania ocidental, tendo 

Tingis por capital, feste Bogude ^ muito mais impor- 

tante que Bogude, filho de Boco I e foi por isso que os 

historiadores o chamaram de Bogude I. O sfeu reinado 

foi tao notAvel que o seu reino chegou a ter o nome de 

Bogundiana, segundo os escritores latinos, e essa deno- 

minagao era comumente aceita (74). Boco II e o rei 

da parte oriental da Mauritania. Mas nao podemos 

dizer quando esses dois reis comecaram a reinar; 

o certo 6 que foram contempor&neos e parece que nao 

eram irmaos. Bogude quando morreu em 31 a.G., era 

ainda um homem vigoroso e capaz de empreender uma 

campanha militar (75). 

A Africa viu-se tambem envolvida na luta travada 

entre Cesar e Pompeu. Juba I (filho de Hiempsal IL 

o partidario de Sila e inimigo de Jarbas), rei da Numi- 

dia (60-46 a. C.), teve as mesmas ambigdes que Masi- 

nissa e Jugurta, isto e, de tornar-se independente de 

Roma e constituir um possante imperio na Africa do 

Norte. Declarou-se a favor dos partidarios de Pom- 

(73). _ JULIEN, op. cit., 130; CHAVREBIERE, op. cit, 37-38; 

GSELL, H.a.A.N., VII, 272-273; GORREIA (Virgi- 
lio), in "Histdria de Portugal", Portucalense Editora, 
I, p. 222. 

(74). — GSELL, H.a.A.N., VII, 273-274; CHABREVIERE, op. 
cit., 38. 

(7(5). __ Estrabao, VIII, 4, 3; Diao C^issio, I, 11, 3. Apud 

GSELL, H.a.A.N., VII, 274; CHAVREBIfiRE, op. cit., 
38, 
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peu. Mas os dois soberanos da Mauritania, Bogude I 

e Boco II, declaram-se a favor de Cesar, desde o ano 

49 a.C. 

Quando Cesar desembarcou em Ruspina, antes da 

batalha de Tapso, Boco II invadiu o reino de Juba I. 

mas Bogude I, que estava muito longe para poder au- 

xilia-io diretamente, — pois reinava no atual Marrocos 

— socorreu Cassio Longino na Espanha, que lutava 

contra uma rcbeliao de suas tropas. Outro auxiliar 

que Cesar teve na Africa, antes de Tapso, foi o campa- 

nio Sitio, banqueiro romano falido, que tinha se tor- 

nado uma especie de condottiere e formado um bando 

composto de espanhois e italianos, com o qual inter- 

veio durante anos (de 64 a 47 a.C.) nas querelas entre 

os reis da Mauritania. Tendo se declarado por Cesar, 

invadiu juntamente com Boco II, o reino de Juba I (76). 

Depois da batalha de Tapso (46 a.C.), C^sar con- 
tinuou sua luta contra os partidarios de Pompeu, que 

tinham passado para a Iberia. Ai, Bogude I Ihe foi 

utilissimo, pois tomou parte na guerra, fornecendo-Ihe 

numerosos soldados (77), que decidiram a batalha de 

Munda, lan^ando-se sobre o acampamento de Labieno 

e fazendo com que este abandonasse o campo da luta 

para defender suas preciosas bagagens, contribuindo 
assim, poderosamente, para a vitoria dos partidarios 

de Cesar. Mas os mourgs nao foram os unicos berbe- 

res que combateram nessa ocasiao na Espanha, pois os 

partidarios de Pompeu tinham recrutado tambem inii- 

meros soldados na Africa do Norte (78). 

Bogude I, alem da expedicao que fez contra a Es- 

panha, fez uma outra contra os etiopes ocidentais, que 

e muito curiosa. Estrabao (79) assim a menciona, 

sem duvida apoiado num autor grego: 

"file diz ainda que Bogo, rei da Maurusia, 

ap6s a guerra com os etiopes ocidentais, en- 

(76). — GSELL. H.a.A.N., V, 166 e VIII, 25-26 e 53; ADCO- 
CK, in IX, 680-690. 

(77). — Diao Cdssio, LXIII, 36, 1 e XLIII, 38, 2. Apud GSELL, 
H.a.A.N., VIII, 157. 

(78). _ CORREIA (Virgilio), in "Historia de Portugar, Por- 

tucalense Editora, I, 227; ADCOCK, in C.A.H., IX, 
703-704. 

(79). — Estrabao, XVII, 3, 5. Apud ROGET, op. cit, 24. 



— 219 — 

viou de presente a sua mulher canas seme- 

lhantes .as da India, tao grossas que cada no 

continha oito chenices, Havia tambem aspar- 

gos de igual grossura." 

Essa rainha seria talvez Eunoa, a que teria conce- 

dido seus favores a C&ar (80): 

"Dilexit et reginas, inter quas Eunoen 

Mauram Bogudis uxorem, cui maritoque eius 

plurima et immensa tribuit, ut Naso scrip- 

sit;., 

Pelo texto de Estrabao, podemos ver que Bogude I 

manteve relacoes com os etiopes ocidentais e, tambem, 

sem duvida, com a costa atlantica de Marrocos, que atraia 

ainda a atengao dos governantes da Mauritania Tingi- 

tana. 

Cesar, apos Tapso (46 a.C.), incorporou parte do 

reino de Juba I, com o nome de Africa Nova> k antiga 

provincia romana (Africa), que passou a denominar- 

se Africa Vetus (81). Sitio foi contemplado com um 

bom quinhao. Boco II e Bogude I receberam tambem 

parte dos despojos de Juba I. 

Apos a morte de Cesar, a Africa nao descansou. 

Viu-se envolvida nas novas discordias e lutas que agi- 

taram o mundo romano de entao: os partidarios da 

republica lutavam contra os adeptos dos triunviros, os 

sequazes de Otavio contra os de Antonio, e os seus cho- 

[jues chegaram ate a Africa do Norte. A essas faccoes 

associaram-se os principes indigenas, mas estes desem- 

penharam entao papeis secundarios, pois o tempo das 

qrgulhosas preten^oes de Masinissa, Jugurta e Juba I 

havia passado (82). Yejamos agora o papel desem- 

penhado por Marrocos nessas lutas. 

Como ja vimos, Bogude I auxiliou C&sar nas suas 

eampanhas da Espanha (48-lo a.C,), mas depots, nao 

conseguiu desligar-se a tempo do antigo lugar-tenente 

deste, o tritmviro Marco-Antonio, pois encontramos ca- 

(80). — Suetonio, Vida dos Doze Ctsares, I, 52, trad, de Henri 
Ailloud, I, 36. 

(81). — GSELL, H.a.A.N., VII, 5. 
(82). — Ibidem, VIII, 183. 
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valeiros mouros no seu exercito em maio de 43 a.C. 

(83). Cornelio Balbo, questor da Espanha Citerior, em 

junho do mesmo ano, vendo que o governador da pro- 

vmcia, Asinio Poliao, eslava indeciso, e sendo ele par- 

tidario de Antonio, achou melhor e jnais prudente re- 

tirar-se para o reino de Bogude, passando o Estreito 

(84), o que prova sobejamente de qire lado estava Bo- 

gude I. 

Nao foi so. Bogude I cometcu a imprudencia de ir 

combater o legado de Otavio na Espanha Ulterior, — 

C. Carrinate — durante a chamada guerra de Perusia, 

em 41-40 a.C., cousa que ele nunca esqueceu. Vemos 

em Apiano (85) que Bogude I atacou (erroneamente 

esse escritor da o nome de Boco) esse legado. Em 38 

a.C., Bogude I fez uma nova expedicao a Espanha, nao 

sabemos se a mandado de Antonio, ou por conta pro- 

pria, para saquear a rica provincia da Betica (86). ft 

talvez nessa ocasiao que ele sitia o famoso templo de 

Hercules de Gades (87), o que mostra qufe seu desem- 

barque deve ter sido efetuado nas proximidades dessa 

cidade. 

Os habitantes de Tingis revoltaram-se no mesmo 

ano da expedicao de Bogude I h Espanha e proclama- 

ram uma repiiblica, ou melhor, aceitaram o regime 

municipal de Roma, recebendo o direito de cidade ro- 

mana (88). Como vemos, Otavio logo deu uma res- 
posta a ousadia de Bogude I, destacando do seu reino 

justamente a cidade mais importante, a que pela sua 

posicao geografica facilitaria ulteriores invasoes da 

Espanha. Mas Roma so concedeu o direito de cidade 

romana a Tingis, porque ela ja estava de longa data ro- 

manizada, em virtude da proximidade da Betica. 

(83). — Carta de Galba a Cicero — Ad, fatn., X, 30, 3. Apud 
GSELL, H.a.A.N., VIII, 199. 

(84) . — Carta de Poliao a Cicero — Ad. fam.y X, 32, 1. Apud 
GSELL, FI.a,A,N., YIII, 199. 

(85). — Apiano, Bell. Civ., V, 26. Apud GSELL, H.a.A.N., 
VIII, 199; CHAVREBILRE, op. cit, 38. 

(86). — Diao Cassio, XLVIII, 45, 1. Apud GSELL, H.a.A .N 
VIII 199. 

(87). — Porfirio, De abstinentia, I, 25. Apud GSELL, 
H.a.A.N., VIII, 200. 

(88). — Diao Cassio, XLVIII, 45, 3. Apud GSELL, H.a.A.N 
VIII, 200; CHAVREBILRE, op. cit, 38; JULIEN, op. 
cit., 195. 
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Bogude I, vencido pelos generais de Otavio, peios 

rebeldes de Tingis e por Boco II, — seu vizinho, qxie 

nao desmentiu a tradi^ao berbere, procurando invadir 

o reino rival em dificuldades — fugiu para Alexan- 

dria^ para junto de Antonio. Na primavera de 31 a.C. 

foi aprisionado por Agripa em Metona, na Messenia, 

&endo decapitado em seguida (89). 

Boco II, em recompensa de seu auxilio, recebeu de 

Otdvio o reino de Bogude I, efetuando novamente a 

uniao das duas Mauritanias como seu antepassado, 

Boco I- J&le reinou do Atlantico ao rio Ampsaga, com 

excegao de Tingis. Parece que morreu em 33 a.C. 

(90), provavelmente sem deixar herdeiros. Otavio tor- 

nou-se assim o senhor das duas Mauritanias, mas nao 

as anexou ao Imperio. 

Teria Boco deixado 'em testamento seu reino a 

Roma, como foi comum na epoca romana? Nada sa- 

bemos sobre o assunto. O certo e que Otavio nao deu 

imediatamente um sucessor ao rei defunto e nao con- 

verteu seu reino em provincia romana; pelo menos ele 

nao e mencionado como tal, entre as provincias do Oci- 

dente que obedeciam a Augusto em 32 a.C. 

F). — JUBA II, 

1. — Sua personalidade e sua cdrte, 

Em 25 a.C. Augusto deu o antigo reino de Boco II, 

isto e, as duas Mauritanias, a Juba II, que ja era rei da 

Numidia desde 27 a.C., mas anexou esta ultima regiao 

a provincia da Africa (91). Tratava-se do filho de 

Juba I, — o grande vencido de Tapso — rei da Numi- 

dia 'e partidario de Pompeu. £ curioso notarmos que 

(8^). — Diao Cassio, L, II, 3; Estrabao, VIII, 4, 3; Porfirio, 
De abstinentia, I, 25, Apud GSELL, ff.a.A.V., VIII, 
200. 

(90). — Diao Cassio. XLIX, 43, 7. Apud GSELL, H.a.A.N., 
V, 166 e VIII, 200-201; CHAVREBIfiRE, op. cit., 38. 

(91). _ CHARLESWORTH, op. cit,, 148. 
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novamente um descendente de Masinissa conseguc ser 

elevado ao trono da Numidia e da Mauritania (92). 

Juba II nastfeu em 50 a. C. e apos a batalha 

de Tapso foi aprisionado com toda sua familia, 

tendo figurado no triunfo de Cesar. Foi educado 

por Ot^via, a mulher abandonada por Marco-Antonio e 

irma de Augusto. Foi, portanto, o raais perfeito mo- 

delo da influencia romana sobre a alma berbere, To- 

mou parte ativa na guerra contra Antonio e Cleopatra 

(31-29 a.C.) e talvez tenha lutado na Espanha (26-25 a. 

C.). Augusto, partidario da cria^ao de protetorados para 

servirem de estados-tampoes as provincias romanas, 

achou de boa politica colocar Juba, que era berbere, a 

testa dum estado sempre turbulento e que Ihe causava 

inumeros dissabores, com suas continuas rebelioes. Foi 

assim que Juba se tornou rei da Numidia e depois da 

Mauritania (93). 

& curioso vermos a semelhanga .que existe entre 

Juba e Herodes o Grande, rei da Jud&a. Ambos sao 

(92). — Ess a genealogia de Juba (Apud PIGANIOL, H.R,t 

160). GSELL, (Cf. H.a.A.N„ V, 123) grande especia- 
lista no assunto, diz, entretanto, que Masinissa raorreu 
em 148 a. C., dois anos antes da queda de Cartago. 

Masisissa t 149 a.C. 

I 1 ! 
Micipsa (149-118 a.C.) Gulussa Mastanabal 

Aderbal Hiempsal Massiva Gauda Jugurta (adotado por Micipsa) 

118-112 irilS-lie ?jAssassi-(105-78 a.C.) (118-105 a.C.) 
a.C. J[ a.C. jnado em | 

Roma, em Hiempsal II 

111 a.C. | 
Juba I (60-46 a.C.) 

Juba II [rei da Numidia 27-25 a.C. 

rei da Mauritania 

25 a.C.-23 p.C.?] 

Ptolemeu 
(rei da Mauritania de 23?-40) 

(93). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 207-208; BOISSIER, VAfri- 
que romaine, 26-27; SYME, in C.A,H.t X, 346-347. 
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vassaios de Roma e ardentes admiradores da civiliza- 

gao e da cultura grega. Ambos amaram o luxo e a 

arte. Hterodes fez do escritor Nicolau de Damasco seu 

melhor amigo e conselheiro, para que ^ste se tornasse 

seu apologista. Juba preferiu ele prdprio fazer-se fa- 

moso como escritor e sM)io. Sem duvida alguma, o 

primeiro desses principes foi um politico mais habil, 

um bravo general, qualidades essas que faltaram a 

Juba. Mas, entre o despota oriental, cheio de chimes 

odiosos, e o homem de letras que foi o Africano, este 

e sem exagero algum o mais simpatico (94). 

Juba foi grato a Augusto (Cesar) e em sua honra 

chamou sua capital, lol, de Caesarea, — atualmente 

Cherchel — que deu mais tarde seu nome a Mauritania 

Cesariana. Essa cidade, com os melhoramentos intro- 

duzidos por ele, foi o verdadeiro coroamento da sua 

obra civilizadora na Mauritania. Os escritores antigos 

perceberam perfeitamente esse fato e fizeram grandes 

elogios a cidade (95). 

Nao sabemos se Juba foi influenciado na sua es- 

colha pelos mariscos da regiao (que Plinio apreciava 

muitissimo) (96) ou pelo seu excelenbe porto. O certo 

e que a cidade cresceu ^apidamente e se tornou um 

centro comercial muito prospero e rico. Ai existiam 

todos os artistas e artesoes necessaries para o sustento 

e brilho duma corte. Ourives, gravadores, escultores 

e pintores ornamentaram com suas obras o palacio que 

Juba mandou edificar. Nessa cidade encontraram-se 

algumas das mais belas estatuas gregas, como por 

exemplo o Apolo de Cherchel, recenfcemente desco- 

berto, cabegas de Raco, de Apolo e do prdprio Juba, as- 

sim como belos mosaicos representando o Julgamento 

de Paris e cenas de caca. Existia tambem na cidade 
um famoso fabricante de lampadas dum modelo par- 

(94). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 205-210; CHAVREBIfiRE, 
op. cit, 38. 

(95). — Estrabao, 831, 12; "oppidum celeberrimum", segun- 
do Plinio, Hist. Nat., V, 20,; "urbs ilhistris", segundo 
Pomponio Mela, I, 30. Apud CHARLESWORTH, 
op. cit, 147; GSELL, H.a.A-N., VIII, 224; CHAVRE- 
BILRE, op. cit.t 39; BOISSIER, op. cit, 30-33. 

(96). — Plinio, Hist Nat, XXX, 45. Apud CHARLESWORTH. 
op. cit, 147. 
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ticular, que foram encontradas na Betica e ate na Sar- 

denha (97). 

Juba instituiu tambem um culto ao imperador vivo, 

culto que apos a morte de Augusto, em 14 a.C., pas- 

sou para Tiberio, sem que a memoria do seu protetor 

deixasse de ser cultuada. Ate nas moedas procurou 

bonrar quem o tinha feito rei. 

Augusto deu-Ihe, nao somente um reino, mas tam- 

bem uma esposa ilustre: Cleopatra Selene (98), — fi- 

Iha da famosa Cleopatra e de Marco-Antonio —< nasci- 

da provavelmente em 40 a.C., com seu irmao gemeo 
Alexandre, fiste recebeu o cognome de Helios (o sol) 

e ela o de Selene (a lua) (99). Gomo Juba e, Alexan- 

dre, ela foi educada por Otavia. Foi esta quem p'ediu 

a seu irmao que casasse a filha de Cleopatra, a egipcia, 

com o filho de Juba, o numida. O novo casal tornou-se 

assim, servidor devotado da grandeza romana (100). 

£ a presen^a de Cleopatra Selene que justifica a 

influencia egipcia na Mauritania dessa epoca. 6 ver- 

dade tambem que essa influencia s'e fez sentir sobre- 

tudo na corte e pequena importancia teve fora do pa- 

lacio, mas ela existiu e, como tal, deve ser consignada. 

Cleopatra Selene nao esqueceu o Egito na sua nova re- 

sidencia e fez com que Juba partilhasse seus sentimen- 
tos. Tanto isso e verdade que seu filho chamou-se 

Ptolemeu. Talvez ela achasse que o seu sangue era mui- 

to mais nobre que o do seu marido (101). Uma prova 

disso esta nas moedas, em que o nome de Cleopatra 

esta sempre redigido em grego, — pois e sabido que os 

lagidas eram macedonios — ao passo que Juba, pelo 

contrario, grafava o seu nome em latim {Rex luba), 

apesar de ser o idioma grego a lingua oficial da corte 

(97). — Corpus Inscriptionum Latinarum, VIII, 22642, 1 h, 2 & 
e VIII, S, III, p. 2213. Apud CHARLES WORTH, op. 
cit.% 148 e 170. 

(98). — Diao Gassio, LI, 15, G. Apud GSELL, H.a.A.N., 
VIII, 217. 

(99). — Plutarco, Vida de Antonio, 36; Diao Cassio, XLIX, 
32-4. Apud GSELL, H.a.A.N., VIII, 217. 

(100). —DURRY, Yaleur de Cherchel, in "Etudes d'archtologie 
romaine", 112; GSELL, H.a.A.N., VIII 218; IDEM, 
Promenades arc heologiq lies aux environs dfAlger, 
9-10. 

(101). — GSELL, Pr. arch., 42; IDEM, H.a.A.N., VIII, 241- 
243; BOISSIER, op. ext., 28. 



— 225 — 

(102). A lingua e a civiliza^ao latina nao tiverara 

grande difusao entre a popula^ao indigena, mesmo com 

a funda^ao de colonias romanas, apesar de todo o es- 

timulo e boa vontade d^ Juba (103). 
Mas a maior prova da influencia egipcia de Cle6- 

patra, — nao obstante a opiniao em contrario de Gsell 

(104) — e o celebre monumento que os arabes chamam 

de Qeher er-Roumia e os europeus de Tiimulo da 

Cristd (em espanhol Fuesa de la Cristiana e em fran- 

ces Tomheau de la Chretienne), um monumento re- 

dondo, rodeado de colunas jonicas. A parte superior 

compoe-se duma serie de degraus circulares que vao se 

estreitando, de tal maneira que formam uma especie 

de piramide ou cone truncado. Quando ele estava in- 

tacto, com seus revestimentos de marmore, seus orna- 

mentos de bronze e coroado por alguma estatua colos- 

sal, devia ter uma aparencia muito imponente. Ainda 

hoje conserva essa aparencia, apesar das devastacoes do 

tempo e dos homens. Parece que esse edificio foi eri- 

gido para servir de sepultura aos reis da Mauritania. 

Pesquisando-se no interior do monumento, encontraram- 

se algumas camaras funerarias, onde talvez repousa- 
ram Juba e Cleopatra, files quiseram que seu tumulo, 

pela sua forma e sua decoragao, lembrasse os dois pai- 

ses que amavam mais que qualquer outro: o Egito e a 

Grecia (105). 

2. — Juba II como escritor e sabio. 

Juba, diz Piinio (106), foi mais celebre como sabio 

e escritor que como rei. A Historia, a Geografia, a His- 

toria Natural, a Historia das Artes, a Poesia sob tddas 

as formas, a Gramatica, eram cultivadas por ele com 

prazer. Nada parece ter escapado a sua insaciavel 

curiosidade, pois foi elogiado pelos contemporaneos e 

pelas gera^oes que sucederam (107). 

Para suas pesquisas, Juba possuia uma excelente 

biblioteca, composta, na sua maioria, de obras gregas, 

(lO^). — GSELL, tf.a.A.AL, VIII, 244. 
(103). — Ibidem, VIII, 240. 
(104). — Ibidem, VI, 265-173; IDEM, Pr. arch,, 143-160. 
(105). — BOISSIER, op, ciL, 29. 
(106). — Piinio, Hist, Nat., V, 16. Apud RQGET, op. cit., 34. 
(107). — OLSEN, op. cit, I, 171-172; GSELL, H.a.A.N., VIII, 

251-252. 
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assim como dum bom numero de manuscritos latinos. 

Mas a parte mais preciosa da sua biblioteca era a for- 

mada pelos manuscritos piinicos. Baseado nesse fato, 

certo mimero de escritores sugere que Juba conheceu o 

original piinico do periplo de Hanao. A hipotese e 

interessante, mas nao e provavel e parece que ele so 

teve em maos a tradu^ao grega. O certo e qne her-t 

dou os manuscritos punicos do seu avo, Hiempsal II 

(108), e conseguiu talv'ez reunir os restos das bibliote- 

cas de Cartago, que o Senado Romano tinha entregue 

aos principes de sua familia (109). 

Juba nao se contentou em usufruir, em ler os li- 

vros da sua biblioteca. Tinha um numeroso grupo de 

copistas, os quais o traziam ao par de tudo quanto o inte- 

ressava, fazendo extrato das obras aparecidas e talvez 

ate Ihe servindo de colaboradores. Com ess'e mate- 

rial e com esse grupo de homens especializados, Juba 

come^ou tambem a escrever. Precisava produzir cou- 

sa j3oa, porque para ser notado na sua epoca era ne- 

cessario talento, em virtude dos grandes escritores de en- 

tao: o fecundo Tito-Livio; o compilador Diodoro de 

Sicilia; Alexandre de Mileto, o Polihistor (o sabe tudo); 

Didimo de Alexandria, o Calcenteros (o homem de es- 

tomago de bronze), autor de mais de 3.500 tratados; 

Yarrao, etc. 

De Juba conhecemos, apenas pelos titulos, 9 obras, 

— todas em grego — mas infelizmente nenhuma delas 

chegou completa as nossas maos. O que sabemos nos 

veio atraves das citacoes, mais ou menos textuais, de 

Plinio, Plutarco, Ateneu, etc. Temos tambem muitos 

fragmentos reunidos no Fragmenta historicorum grae- 

corum (110). De todas as suas obras, a mais interes- 

sante para nos e a que faz mais falta, e a intitulada 

Libyca, Justamente porque nela tratou de seu reino, 

que ninguem deveria conhecer melhor que ele proprio. 

Nao sabemos com certeza quando essa obra foi com- 

posta, mas eortos escritores afirmam que ela foi escri- 

ta no 6.° ano da nossa era, porque nela estariam men- 

(10g). — Saliistio, Jugurta, XVII, 7. Apud GSELL, H.a.AN., 
VIII 253. 

(109). — Plinio, Hist. Nat., XVIII, 22. Apud GSELL, H.a. 
A.N., VIII, 253. 

(110). — Edi^ao C. Miiller, III, pp. 465-484. Apud GSELL, 
H.a.A.N., VIII, 260-261. 
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cionados os jogos celebrados em Roma por Germanico. 

Em todo o caso, devemos esclarecer que muitos escri- 

tores contestam essa afirmagao, dizendo que ela nao 

est4 provada. 

Sup5em-se que a Lihijca teria tido pelo menos tres 

livros, contendo materia muito diversa: Geografia, 

Historia Natural, Mitologia, etc. Descrevendo as costas 

atlanticas de seu reino, ele deveria, sem diivid4, utili- 

zar-se do periplo de Hanao, mostrando se havia ainda 

no seu tempo, rela^oes com as regioes atlanticas do 
Sudao. Uma indica^ao de Plinio (111) mostra que ^le 

descreveu tambem o Atlas. Foi talvez nesse tratado 

que elfe discorreu acerca do resultado dos seus inque- 

ritos sobre as fontes do Nilo, sobre as Canarias e as 

Ilhas Purpurinas. Nessa obra deveriam tambem figu- 

rar os fragmentos que possuimos, referentes aos elefan- 

tes, leoes e outras feras da Mauritania. Foi sem duvida 

para obter dados exatos sobre esses assuntos, que o 

interessavam de perto, que mandou empreender suas 

celebres expedi^oes cientificas (112). 

3. — Juba 11 e seu inquerito sobre as fontes do 

Nilo. 

Muito tempo antes de Juba, certos escritores susten- 

taram a hipotese de que o Nilo nascia nas montanhas do 

sul da Mauritania (113). Essa hipotese era apoiada 

pela identidade de certos animais — principalmente o 

crocodilo — e de certos vegetais encontrados no Nilo 

e em certos rios do Saara, como o sao ainda hoje (114). 

Apesar desses rios desaparecerem nas areias, acredi- 

tava-se entao que, continuando a camxnhar supterra- 

neamente, reapareciam muitos quilometros alem. 

Juba, baseado nesses escritores e nos seus manus- 

critos punicos, mandou verificar a exatidao desses fa- 

(111). — Plinio, Hist, Nat., V, 16. Apud ROGET, op. ci#., 34; 
THOUVENOT, La connaissance de la montagne chez 
Pline VAncien, in "Hesptris", XXVI, 1939. pp. 113- 
121. 

(112). — GSELL, H.a.A.NVIII, 262-263 e 253-254. 
(113). — Promato de Samos, citado por Aristdteles; Estrab§o; 

Vitriivio; Pomponio Mela, etc. Apud GSELL, H.a. 
A.N., VIII, 254. 

(114). __ GAUTIER, Sa., 61-67. 
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tos. A sua conclusao foi de que eram perfeitamente 

exatost como vemos peio sfeguinte extrato de Plinio 

<115); 

"O Nilo tem sua fonte (tanto quanto o 

pode pesquisar o rei Juba) numa montanha 

da Mauritania Inferior, nao longe do Ocea- 
no; logo ele se langa num lago chamado Ni- 

lis (o nome indigena devia auxiliar a hip6~ 

tese). Encontram-s'e ai os seguintes peixes: 

alabetos, coracinos e siluros. Ate mesmo um 

crocodilo foi trazido por Juba como prova 

(de que era bem o Nilo) e ele o consagrou no 

tempo de Isis em Cesareia, onde pode ser 

visto. Por outro lado, observou-se que o Ni- 

lo tem cheias relacionadas com a abundancia 

de cbuvas e de neve na Mauritania. Saindo 

desse lago, el'e fica indignado por ter de cor- 

rer sobre regioes arenosas e aridas, e escon- 

de-se numa extensao de alguns dias de mar- 

cha. Depois, aparece num lago maior, situ ado 

na Mauritania Gesariana, no pais dos mas- 

sesilos..." 

Como vemos, Juba acreditava que o Nilo nascia na 

Mauritania e sua convicgao foi reforcada pelo encon- 
tro dum crocodilo, testemunho duma fauna residual, e 

de muitos peixes analogos aos do Nilo. Notou tambcm 

a simultaneidade das cheias^ do rio com a que- 

da das primeiras chuvas e da neve nas montanhas 

da Mauritania e tambem a presenga dum lago, que os 

indigenas chamavam de Nilis (ou Nuchal, segundo 

Pomponio Mela), que parece ser o uadi Nun (116). 

Plinio, apoiado em Juba, continua a mostrar como 

os rios so aparecem em locais em que existem socieda- 

des humanas. Em face do deserto os rios mergulham. 

No caso do Nilo, o rio desaparece numa extensao de 

vinte dias de marcha, para sair na regiao dos etiopes, 

numa fonte chamada Nigris. Vemos aqui aparecer a 

confusao, tao comum na Idade Media, entre o Nilo e 

(115). — Plinio, Hist. Nat. V, 51-52. Apud ROGET, op. dt, 
34-35. 

(116) . — MARCY, Notes linguistiqlies autour du piriple d*Han- 
no n, in "Hespir%s*\ 1935, XX, p. 71, nota 2. 
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o Niger (117). Assim, por ^sse trecho de Plinio, po- 

demos imaginar fem que torn estava redigida a Libyca 

de Juba. 

4. — Juba II e sea inqu6rito sobre as Candrias. 

jfe tamb&n em Plinio (118) que podemos ver o re- 

sultado da expedi^ao enviada por Juba Canarias, 

que partilham os nomes de Ilhas dos Bem-Aventurados 

e Ilhas Afortunadas com a Madeira e Porto-Santo (119). 

fisse arquipelago nao foi descoberto por essa expedi- 

gao, pois como ja vimos (120), os fenicios e cartagine- 

ses que costearam o litorai atlantico de Marrocos, nao 

podiam deixar de ayistar a Ilha de Forteventura, a 

mais oriental das Canarias, que e bem visivel do cabo 
Jubi. Como vimos tambem, nao encontramos vestigios 

dos fenicios e dos cartagineses na Madeira e em Por- 

to-Santo. Mas o caso das Canarias e diferente, pois 

Juba enviou para la uma expedigao que trouxe noti- 

cias precisas e minuciosas. 6 interessante notarmos 

que Juba nao foi a unica fonte de Plinio, pois sabemos 

que ele consultou tambem Estacio Seboso — contempora- 

neo de Augusto, como Juba — que parece ter sido um 

compilador de noticias e pormenores sobre as Cana- 

rias, obtidos entre os marinheiros de Gades (121). Ve- 

GSELL, H.a.A.NVIII, 254-256; OLSEN, op. cit, 
I, 171-172. 
Plinio, Hist Nat, VI, 203, 5. Apud GSELL, H.a. 
A.N., VIII, 256. 
"As Canarias, as Fortunatae Insulae dos autores an- 
tigos, eram conhecidas na Antigaidade. Kurt 
Muller e Fischer (FISCHER, in "Real Encyclopddie 

dev klassischen AltertumswissenschafV*, de Pauly- 
Wissova-Kroil, t. VII, l.m parte) apresentam a inte- 

ressante hipdtese d^sse nome tao portico, ter desig- 
nado primeiramente a Madeira e P6rto-Santo e, s6- 
mente depois, 6 que passou a designar o ar<nuP<&: 
lago das Can^^ias.*, (Apud Prof. URBANO CANUTO 
SCARES, in Ensaios Filologicos, 12). 
Cf. supra, pp. 180-183. 
Plinio, Hist Nat., VI, 202. Apud GSELL, H.a.A.N., 
VIII, 256; GARY e WARMINGTON, op. at, 78; 
SCARES (Prof. Urbano Canuto), op. cit 14. 

(117) 

(118) 

(119) 

(120) 
(121) 
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jamos agora a descricao do arquipelago feita por Pli- 

nio (122) i. 

"A primeira ilha chama-se Omhrios (Ilha 

das chuvas); ela nao contem nenhum traco 

de habita^ao. Tem uma lagoa nas suas mon- 

tanhas e arvores semelhantes a ferula; extrai- 

se um agua amarga das que sao negras, umti 

agua agradavel das que sao menos escuras. 

Uma outra ilha chama-se Innonia (a Ilha de 

Juno), ai so se ve uma celula, construida de 

pedras. Nas vizinhan^as esti uma ilha do 

mesmo nome, menor» Depois vem Capraria 

(a Ilha das Cabras) cheia de grandes lagar- 

tos. Em face dessas ilhas esta Ninguaria (a 

Ilha das Neves), a qual deve seu nome as ne- 

ves perpetuas e que esta coherta de nevoei- 

ros. A ilha mais proxima desta e a Canaria, 

assim chamada em virtude dos caes dum ta- 

manho enorme, e muito numerosos; levaram 

dois a Juha. Aparecem ai vestigios de habi- 

tacoes. Todas essas ilhas estao cheias de fru- 

tos e de passaros de diversas especies; na ul- 

tima, encontra-se grande quantidade de ta- 

mareiras e de pinhas. Ha tambem mel em 

abundancia e, nos rios, papiros e siluros. O 

ar e infectado pela putrefagao dos animais 

que o mar lanca continuamente as costas'^ 

Os autores identificam a ilha Ombrios (tambem 

chamada Pluvialia) com a Ilha Lan^arote. Talvez as 

duas lunonia sejam as Ilhotas (Isletas)« Cabraria e 

Forteventura. Ninguaria corresponde a Tenerife, si- 

tu ada a 200 quilometros de Forteventura, encontran- 

do-se no intervalo, a grande Canaria, As ilhas ociden- 

tais do arquipelago (Palma, Gomeira e Ferro) nao fo- 
ram visitadas pela expedigao, ou pelo menos o texto e 

omisso nesse sentido, parecendo mesmo que essas ilhas 

foram desconhecidas na Antiguidade (123). 

(122). — Apud GSELL. H.a.A.NYIII, 256-257. 
(123). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 257-258; OLSEN, op. cit., 

I, 171-172. 
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Como vemos, a expedi^ao enunrerou seis das sete 

ilhas habitaveis e as caracterizou corretamente, men- 

cionando por .exemplo as tamareiras e pinhas da Ca- 

naria, as nuvens que os aiisios condensam sobre o pico 

de Tenerife (124). Encontrou ainda tragos de habi- 

ta^oes, mas nao fala em habitantes e isso e bem curio- 

so, pois como sabemos, a popula^ao ai encontrada mais 

tarde na Idade Media pelos navegantes ibericos -- os 

guanches — tinha vindo em epocas imemoriais do con- 

tinente para o arquipelago, pois ignorava o uso dos me- 

tais, como se pode ver no museu de Las Palmas. pos- 

sivel que a expedicao tocasse numa ilha entao desa- 

bitada e que Plinio completasse a narra^ao de Juba 

com as compilacoes de Estacio Seboso. Alem do mais, 

e possivel e mesmo provavel que os indigenas fugissem 

a aproximacao de navios e de marujos para eles desco- 

nhecidos, escarmentados talvez pelo habito fenicio- 

cartagines do apresamento de indigenas para a venda 
em mercados de escravos. Nao devemos nos es- 

quecer tambem da mengao de animais domesticos e ar- 

vores frutiferas, talvez natiyas, mas que podiam muito 

bem ter sido importadas, 

A rota para as Ilhas Afortunadas partia das Pur- 

purariae Insulae (regiao do Mogador) (vide fig. 10) e in- 

dicava perfeito conhecimento das correntes e ventos 

reinantes nessa parte do Oceano. A proposito da si- 

tuacao das Afortunadas diz Plinio (125): 

"Estavam situadas ao sul, um pouco para 

oeste das Purpurariae, a uma distancia de 

625 miihas, de tal sorte que se navega duran- 

te 250 miihas para oeste, depois 375 para 

leste". 

Vidal de la Blache (126) demonstrou que esse iti- 

nerario, aparentemente absurdo e singular, e, na pra- 

tica, perfeitamente justificavel. 

(124). — Sobre o que Juba soube das Candrias, vide H. SE- 
GRE, in "Riv, geografica italianct', 1927. pp. 72-80. 
Apud GSELL, H.a.A.N., VIII, 256. 

(125). — Plinio, Hist. Nat, VI. 203. Apud GSELL, H.a.A.N., 
VIII, 256. 

(126). — lnuMelanges PerroV*, p. 238. Apud GSELL, if.a. 
A.NVIII, 256. 
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Infelizmente a expedi^ao de Juba foi a ultima de 

que se tem noticia nessa direcao. Talvez, se ele tivesse 

prosseguido nas suas pesquisas, — e 61e bem o podia 

ter feito — a Antiguidade teria aumentado a sua area 

geografica conhecida, justamente na regiao que nos in- 

teressa. 

Apos o inquerito de Juba, as Canarias caem no ol- 

vido. Na Idade Media, todas as no^oes adquiridas na 

Antiguidadfe sobre as fnsulae Fortunatae, foram vaga- 

mente conhecidas pelos mouros da Espanha sob a desi- 

gna^ao de Ilhas de Khaledat, mas apenas atraves dos 

conhecimentos extraidos dos autores gregos e latinos. 

So com a conquista empreendida por Joao de Bethen- 

court, em principios do seculo XY, e que elas foram 

verdadeiramente reveladas a Europa (127). 

5. — Juba II e sua contribuigdo para o conheci- 

mento do continente africano, "As Purpu- 

rariae Insulae". 

Apesar d'e todas as aparencias, — nao nos esque- 

^amos tambem da contribui^ao de Estacio Seboso no 

texto de Plinio — os dados colhidos por Juba, por inter- 

medio das expedi^oes das Canarias e das fontes do Nilo, 
foram mediocres, incompletos, parcialmente inexatos e, 

mesmo as vezes, pueris. Entretanto, como rei da Mauri- 

tania e com a cultura que possuia, Juba estava talhado 

para trazer grande eontribui^ao a Ciencia, podendo ate 
restaurar, se quisesse, as velhas rotas dos mercadores 

cartagineses para o Sudao (128), 

Juba tambem nao resolveu o problema da possibi- 

lidade da circunavegacao da Africa, como o tentou 

fazer Eudoxo de Gizico (129) no II seculo a.C. Pom- 

ponio Mela e Plinio (130) pensavam que Eudoxo tives- 

se provado essa possibilidade^ Em face desses textos, 

Juba nada fez para resolver o assunto, acreditando 

(127). — SOARES (Prof. Urbano Cannto), op, cit, 16. 
(128). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 258. 
(129). — Cf. supra, pp. 195-198. 
(130). — Pomp6nio Mela, III, 90-95; Plinio, Hist, Nat, II, 169; 

VI, 187-188, 197, 199, 200. Apud GSELL, H.a. 
A.N,, VIII. 258. 
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estar o problema compietamente solucionado. Alem do 

mais, no tempo "em que compunha seu tratado sobre a 

Arabia, afirmaram-lhe que destrocos de navios gadita- 

nos tinham sido encontrados no Mar Vermelho (131), 

da mesma forma que no tempo de Eudoxo de Cizico. 

Como Hanao dizia ter chegado ao Como do Sul Norou 
Kipas — Noiou Kerasy e o cabo Guardafui pos- 

suisse o mesmo nome na Antiguidade, Juba, confun- 

dindo baia e cabo, convenceu-se de que o Cartagines 

tinha atingido a Arabia, como mais tarde tambem o 

afirmou Plinio (132): 

"Hanno... circumuectus a Gadibus ad 

finem Arabiae,. 

Aqui surge uma questao interessante: ale onde fo- 

ram os navios de Juba ao longo da costa de Marrocos? 

Parece que nao passaram Mogador, pois para atingir as 

Canarias, precisariam de tomar o largo, e na sua epoca, 

as antigas colonias de Hanao deviam estar destruidas 

ou em poder dfe regulos berberes hostis. 6 verdade que 

antes, Pescadores ou comerciantes, como o dizem Es- 

trabao e Plinio (133), iam no fim do II seculo a.C. ate 

a foz da uadi Draa e mesmo mais longe ainda, ate o 

cabo Jubi, em face das Canarias. Alem, era o desco- 

nhecido e os nomes tirados do periplo de Hanao, mas- 

caram mal a profunda ignorancia do litoral. Conclui- 

mos, portanto, afirmando que a expedi^ao de Juba foi 

ate Mogador e dali atingiu as Canarias. Se o afirma- 

mos e porque os textos nao dizem o contrario e porque 
ali estavam situadas as Purpnrariae Insulae. 

Sabemos que alguma cousa lucrou Juba com o seu 

inquerito sobre as Canarias, pois lemos em Pliaio (134) 

que ele fundou tinturarias nessas Purpnrariae Insulae, 

em face dos indigenas autololes. Nao se trata da Ma- 

deira, Porto-Santo, ou das Canarias, porque os autolo- 

(131). — Plinio, Hist, Nat., II, 168. Apud GSELL, H.a.A,N 
VIII, 258. 

(132). — Plinio, Hist, Nat,9 11, 169. Apud GSELL, H,a,A,N., 
VIII 259. 

(133). — Estrabao, II, 3, 4; III, 4, 3 e Plinio, Hist. Nat., II, 169. 
Apud GSELL, H.a.A.N.. VIII, 259. . 

(134). — Plinio, Hist.Nat., V, 12 e VI, 201-202. Apud ROGET, 
op, cit,, 35. 
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tes eram getulos que viviam ao norte do Atlas, em face 

das Ilhas de Mogador, que sao identificadas como sen- 

do as ilhas de Juba. Talvez houvesse antigamente ai uma 

colonia de Hanao, ou pelo menos fenicia, como diz 

Ptolemeu (135), mas essa colonia devia estar bem de- 

cadente ou mesmo destruida no fim do I seculo a.G. 

Essas tinturarias prosperaram devido a abundan- 

cia de moluscos (miirice), nessas ilhas surgiu uma 

importante industria que fabricava estofos que alcan- 

^aram grande renome. 6 verdade que certos autores 

(136) sustentam qtfe a purpura getula e de origem ve- 

getal e oriunda da orcela ou urzela, baseados na au- 

sencia desses monticulos de detritos de moluscos, que 

sempre sao encontrados nos lugares 'em que floresceu 

essa industria. Em todo o caso, o certo e que a pdr- 

pura getula foi faxnosa em Roma, como o atestam os 

versos de Horacio (137) e de Ovidio (138), no tempo 

de Augusto, e textos mais recentes (139). 

Sabemos tambem que Ptolemeu descreve o litoral 

marroquino muito bem ate Mogador, mas depois, co- 

mete erros e usa os nomes do periplo de Hanao. Para 

ele, o arquipelago das Canarias era a terra mais oci- 

dental do mundo; tanto e assim, que por ele faz pas- 

sar o primeiro meridiano da carta geografica que orga- 

nizou (140). 

Finalizando, podemos dizer que Juba, dispondo de 

tantas possibilidades, nao arrancou da Africa sens se- 

gredos maritimos ou terrestres. Os reis da Persia, 

Alexandre e sens sucessores, homens de gu'erra, fize- 

ram mais pelo conhecimento do mundo que o sabio 

Juba, cuja biblioteca e expedicoes nao o ajudaram a 

(135). — Ptolemeu, IV, 6, 14 ed. Miiller, p. 753. Apud 
GSELL, H.a.A.NVIII, 213 e 234; OLSEN, op. cit, 
I, 172. 

(130). — DAVID c HERBER, La pourpre de Gitulie, in "Mes- 
peris*\ XXV, 1938. pp. 97-99. 

(137). — Horacio, Epistolas, II, 2, 181-182. Paris, Hachette, 
1911, p. 118. 

(138). — Ovidio, Fastos, II, 319. Apud GSELL, H.a.A-N., 
VIII, 234. 

(139). — Pomponio Mela, Descrigdo da Terra, III, X. Apud 
DAVID e HERBER, op. cit, 97; GSELL, H.a.A.N,, 
VIII, 234. 

(140). — OLSEW, op. cit, I, 185. 
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tracer qualquer nova contribui^ao aos conhecimentos 

humanos (141). 

6. — Juba II e os indigenas. 

Augusto tinha entregue a Juba o governo da Numi- 

dia e depois o da Mauritania. Desejava ele que o rei con- 

tivesse os indigenas, sempre turbulentos, e que pernii- 

tisse maior sossego a provincia da Africa e as colonias 

romanas. Mas Juba nao correspondeu a expectativa 

de Augusto, em conseqiiencia da agita^ao dos getulos e 

dos mouros nomades,. No 6.° ano da nossa era, a situa- 

gao tornou-se tao grave com a revolta dos getulos que 

Augusto precisou auxiliar Juba a reprimir a insurrei- 

cao (142): 

"Os getulos, irritados com Juba e recu- 
sando-se a obedecer aos romanos, revoltaram- 

se contra o rei, devastaram as regioes vizinhas 

e mataram grande mimero de romanos que 

fizeram campanha contra eles. Seu poderio 

cresceu de tal maneira, que sua derrota valeu 

a Cornelio Cosso o,s ornamentos triunfais e 

um sobrenome tirado do seu nome". 

No tempo de Tiberio, houve tambem uma grande 

revolta na Africa dp Norte, conhecida pelo nome do seu 

chefe, o numida Tacfarinates, que durou de 17 a 24. Os 

suditos do velho Juba tambem tomaram parte nessa 

revolta, pois, alem dos mxmidas, mouros sob o coman- 

do de Mazipa, saquearam toda a zona habitada pelos 

sedentarios (143). Furio Gamiio conseguiu veneer Tac- 

farinates numa batalha campal, mas so muito mais 

tarde a revolta pode ser inteiramente dominada. 

For esse fato, vemos que Juba era senhor apenas 

do literal, zona habitada pelos sedentarios, e que 

nunca conseguiu dominar os nomades montanheses, 

(141). — GSELL, H.a.A.NVIII, 260. 
(142). — Diao Gassio, LV, 28, 4. Apud GSELL, H.a.A.N., 

VIII, 228. 
(143). — Tacito, Anais, livro II, 52, trad. Henri Goelzer, I, 94- 

95. Vide tambem CHARLESWORTH, in C-A.H., 
X, 643-644. 
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que jsempre procuraram saquear e depredar a zona cul- 

livada, movidos pelo desejo da riqueza facil. Uma 

prova disso temos nas tinturarias instaladas por Juba, 

pois ele possuia apenas as ilhas e nao q literal mon- 

tanhoso que ficava em fr'ente e era habitado pelos auto- 

loles, isto e, por getulos nomades. Juba dominou so- 

mente ate onde o limes atingiu, ou melhor, ate a regiao 

de Sala, que se prestava admiravelment'e para a cons- 

trugao desser fortins, destinados a center a pressao dos 

berberes nomades (144). 

G). — PTOLEMEU. 

Juba querendo que seu filho, talvez o unico, Ihe 

sucedesse, associou-o ao trono, como o provam as moe- 

das da epoca. ifcsse fato, simples na aparencia, traz 

grandes dificuldades aos historiadores, pois nao sabe- 

mos com certeza em que ano (23?) Ptolemeu co- 

me^ou a reinar sdzinho, isto e, depois da raorte de seu 

pai (145). Mas apesar dessa precau^ao, a mudan^a 

de monarca nao se fez sem asperezas, pois foi neces- 

saria a vinda duma delega^ao do Senado Romano para 

confirma-lo .no trono. 

O novo rei amava o prazer e deixou o governo nas 

maos de seus libertos. Isso desgostou profandamente 

parte de seus stiditos, que se aliaram a Tacfarinates, de 

cuja revolta ja tratamos e que continuava a desafiar 

Roma. Mas em 24, Gornelio Dolabela, proconsul da 

Africa, apelou para Ptolemeu, que teve entao de tomar 

parte na guerra. Formando quatro colunas e con- 

fiando aos mouros fieis a Ptolemeu a incumbencia de 

devastar a zona de operacoes de Tacfarinates, Dolabela 

conseguiu surpreender e matar o rebelde, completan- 

do assim a obra do proconsul Furio Camilo (146). 

(144). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 213. 

(145). — Estrabao, XVII, 3, 7. Apud ROGET, op. cit., 26; 
GSELL, H.a.A.N., VIII, 277-27S. 

(146). — Tacito, Anais liyro, IV, 24-25, trad. Henri Goelzer, 11, 
190. 
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Ptolemeu nao herdou nem as qualidades, nem os 

gostos de seu pai (147); era preguicoso e insatisfeito. 

S6 pensava em levar vida faustosa, gastando a riqueza 

acumulada por Juba. Parecia mesmo que o ambiente 

do Oriente, — reinante na corte por obra de Cleopatra Se- 

lene — o havia amolecido. Tinha inumeras escravas^ 

ricos estofos, belos tapetes, joias preciosas; gostava de 

aparecer com vestimentas esplendidas. Tudo isso na 

simples e rude Mauritania (148). fisse luxo Ihe foi fatal 

Caio Cesar, mais conhecido sob o nome de Cali- 

gula, imperador em 37, descendia de Marco-Antonio, o 

triunviro, sendo portanto parente de Ptolemeu (149). 

Inicialmente as relacoes entre ambos foram excelentes, 

sendo mesmo Ptolemeu chamado a Roma para realcar o 

aparato de Caligula. Num dia em que este dava um 

espectaculo, o piouro atraiu a atencao geral, nao so por 

ter chegado atrazado, mas tambem e principalmente, 

pelo seu magnifico manto de purpura getula (150). 

Caligula ficou furioso, com ciumes do sucesso do primo 

e, sob o pretexto de que a purpura era reservada ao 

imperador, mandou prende-lo e matar (40 da nossa 

era). 

O assassinio de Ptolemeu desencadeou grande de- 

sordem no seu reino. Um dos seus libertos, Edemao, 

dirigiu um vigoroso movimento de resistencia aos ro- 

manos (151). Na sua perseguigao, estes, comandados 

por Marco Valerio Severo, um berbere romanizado, 

chegaram ate ao Atlas (152), 

(147). __ Tacito, Anais, livro IV, 23, trad. Henri Goelzer, If, 

189. 

(148). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 280-281; GHAVHEBIfiRE, 
op, cit,, 39. 

(149). — Suetdnio, Caligula, 26, in "Vida dos Doze Citsares", 
II. 82. 

(150). — Suelonio, Caligula, 35, in "Vida dos Doze Ctsares", 

II, 89. 

(151). Plinio, Hist, Nat., V, 11. Apud HOGET, op. cit., 32. 

(152). — CHAVREBIfiRE, op. cit.t 39. 
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H). — A MAURITANIA COMO PROVtNCIA 

E A POLITICA ROMANA. 

1. — Caasas da anexagdo e do desmembramento 

do reino de Ptolemeu, 

E' proyavel que a causa da morte de Ptolemeu fos- 

se o ciume de Caligula, como ja dissemos, mas e tam- 

bem possivel que este, pessoalmente, nos seus momentos 

lucidos, ou influenciado por outras pessoas, achasse 

ser tempo de terminar com o protetorado romano no 

reino de Ptolomeu, contraproducente, porque os roma- 

nos continuamente tinham de intervir para debelar re- 

voltas e dominar diretamente. Ptolemeu era tambem 

acusado de ter favorecido Tacfarinates, deixando que 

seus suditos tomassem parte na reyolta (153). 

Ptolemeu nao deixou filhos ou irmaos, pelo me- 

nos eles nos sao desconhecidos. Caligula, com cer- 

teza, nao haveria de querer dar-lhe um sucessor, 

Apoderou-se de todas as suas riquezas, mas nao conse- 

guiu apossar-se completamente do seu reino, apesar da 

afirmagao em conlrario de Plinio (154) — em virtude das 

agitagoes e da revolta de Edemao. Foi Claudio (41-54), 

imperador pelo assassinio de Caligula em 24 de Janei- 

ro de 41, quern fez a anexa^ao e a divisao da Maurita- 

nia em duas partes, correspondentes aos antigos reinos 

de Bogude I e de Boco II, que passaram entao a deno- 

minar-se Mauritania Tingitana e Mauritania Gesariana 

(155). 

Gl^udio, que iria conquistar a Bretanha para ser- 

vir de cobertura a Galia, achou que a posse das duas 

Mauritanias era a garantia da seguran^a do sudoeste 

da Europa, pois em face da rica Betica, ficava a turbu- 

lenta Tingitania que bem podia servir de base para ope- 

ra^oes de pirataria ou de invasao. Como se ve, Clau- 

dio nao se esqueceu de que Bogude I, por quatro yezes, 

havia transposto o Estreito para saquear a Iberia. E 

(153). — Ibidem; CHARLESWORTH, in Xt 660 e 
674-675. 

(154). — Plinio, Hist Nat, V, 2. Apud ROGET, op. cit 29. 
(155). — Plinio, Hist. Nat, V, 19. Apud GSELL, H.a.A.N., 

YIII, 286. 
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nao era so, pois na propria Mauritania havia colonias 

de Roma, que desejavam fazer parte duma provincia 

romana. Tambem durante os reinados de Juba e de 

Ptolemeu o valor economico da Mauritania havia au- 

mentado e, nestas condi^oes, a anexacao par'eceu um 

bom negocio aos romanos (156). 

2. — A Mauritania Tingitana durante o Alto- 

Imperio. 

Com a anexacao e desmembramento do reino de 

Ptolemeu, a Tingit^nia seguiu o ritmo da vida do Im- 

perio. Nao teve a honra de ser governada por um pro- 

consul, como (a Africa, ou por um propretor, como a 

Numidia. Recebeu apenas, como a Cesariana, um pro- 

curador {procurator) residente em Tingis (T&nger) — 

ou em Volubilis, como o quer Carcopino (157). fisse 

governador, pertencente a ordem eqiiestre, dependia 

diretamente do imperador e, dispondo de menos tropas 

que o seu colega da Cesariana, em caso de perigo, devia 

apelar para as tropas da Betica, o que e bem interes- 

sante, pois mostra como Tingilania viveu na dependen- 

cia^ da Iberia durante o Imperio Romano. Poucas eram 

as tropas regulares romanas na Tingitania, ao contrario 

do que acontecia com a Cesariana, que era a sede da 

III legiao Augusta, por ^er essa provincia, — em face 

dos nomades — uma das mais agitadas do Imperio 

(158). 

Na Tingitania houve tropas regulares destacadas 

de outros corpos, mas ao lado delas, encontramos nu- 

merosas tropas auxiliares, equipadas e adestradas a 

romana, comandadas por oficiais romanos ou chefes 

nascidos nos campos militares {ex-castris) > portanto, 

bem romanizados. A pax romana consistiu, essencial- 

mente, em impor os berberes romanizados aos berberes 

que nao o eram (159). 

(156). — EAST, Geographic hisiorique de VEurope, 30; 
GSELL, H.a.A.NVIII, 286-287. 

(157). — CARCOPINO, Volubilis regia lubae, in "Hesperis?9, 
XVII, 1933, pp. 1-24. 

(158). — JULIEN, op. cit., 162. 
(159). — CHAVREBIfiRE, op. cif., 40. 
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A Tingitinia, agricola e pastoril no literal, estava 

sempre em ebuli^ao nas montanhas, e em conseqiien- 

cia, os romanos muitas vezes tiveram de intervir 

(160). Assiiq, nos reinados de Domiciano (81-96), Tra- 

jano (98-117) e principalmente no de Adriano (117-138), 

Roma foi obrigada a empreender campanhas contra 

os mqntanheses insubmissos. Em 118 houve uma in- 

surreiqao que se prolongou por diversos anos, apesar 

da aqao do procurador e talvez da intervenqao pessoal 

do imperador Adriano. Os imperadores seguintes nao 

foram mais felizes, pois com Antonino-o-Pio (138-161) 

(161) a insurreicao, sempre endemica, reapareceu com 

tal intensidade, que foi necessario trazer reforcos da Si- 

ria, da Espanha e da Panonia, para libertar o territorio 

da provincia ate o Atlas (144 a 152?). O levante propa- 

gou-se ate o Aures (o Aurasius Mons dos romanos), maci- 

qo montanhoso ao sul da Numidia, entre os altos plan al- 

tos e o deserto, de acesso dificil, mas muito f^rtil. Pela 

primeira vez os romanos penetraram na regiao e, 

para isso construiram uma via militar em 145 (162). Com 

Marco Aurelio (161-180) e Comodo (180-192) novamente 

apareceram as agitacoes, o que vem provar aquilo que 

ja dissemos sobre o individualismo do berbere, que 

nao se deixou assimilar por potencia alguma e que sem- 

pre reagiu a toda e qualquer tentativa de dominio. 

Para jugular essas insurreiqoes endemic as, os ro- 

manos construiram uma linha de fortificaqoes ao longo 

da fronteira meridional, aproveitando os acidentes to- 

pograficos. Mas essa politica defensiva nao teve su- 

cesso, porque os berberes nomades tomaram a ofensiva, 

conseguiram destruir os fortins e, atravessando o Es- 

treito, invadiram a Betica por diversas vezes, como ja o 

tinham feito no tempo de Bogude I e de Nero. 

Durante o reinado de Marco-Aurelio (em 172 ou 

inicio de 173) a Espanha sofreu uma incursao de mou- 

(160). — Gf. supra, pp. 201-206, 
(161). — Vide GSELL e CAHGOPINO, ^inscription de Scda.~, 

in "Melanges df archeologie et d*histoire (Escola 
Francesa de Homa), 1932. Apud GAGE, Nota acirca 
das o rig ens e do nome da. antiga cidade de Volubilis% 

88-89. 
(162). — BESNIER, Lexique de geographic ancienne, 110; JU- 

LIEN, op, cit., 148; CHAPELLE, op. cit., 113-114. 
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ros, que, burlando a vigilancia da frota de Cesareia, — 

cuja finalidade era a repressao da pirataria, jnas que 

na realidade possuia valor militar secundario — e da 

III legiao, cruzaram o Estreito de Gibraltar e foram 

sitiar Singilis (Antequera la Vieja). O governador da 

Lusitania, Maximino, acudiu em socorro da cidade e con- 

seguiu fazer com que os berberes levantassem o cerco; 

celebrou sua vitoria numa inscricao, dizendo-se o restau- 

rador da paz na Betica, que foi entao, temporariamente 

talvez, provincia imperial, estacionando a VII legiao em 

Italica, Vario Clem en te, reunindo uma frota foi ao en- 

contro dos mouros e os fez recuar para a Tingitania, 

completando assim a obra de Maximino. Como vemos, 

essa incursao foi facilmente repelida, mas a tranqlii- 

lidade nao reinou por muito tempo, Em 173, apos o 

licenciamento de veteranos na Sardenha, e como a es- 

quadra de Cesareia estivesse ocupada alhures, os mou- 

ros aproveitaram novamente a ocasiao e langaram-se 

in Hispanias, pois foram alem da Betica, tendo estado na 

Lusitania, como o prova a inscricao de Grato Julia- 

no (163) . 

Mas qual teria sido a causa desses movimentos? 

Nao sabemos ao certo. files teriam sido determinados, 

provavelmente, por uma serie de mas colheitas e pela 

destruicao das pastagens, provocadas pela seca prolon- 

gada. 

Parece que essas invasoes nao causaram danos 

graves, pois os que nelas tomaram parte deviam 

ser, na sua maioria, pomades e nao sedentarios, que es- 

tavam mais ou menos romanizados e permaneciam fieis 

a Roma. Assim, essas incursoes tiveram o carater de 

razias, metodo comum de combate das tribos insub- 

misas do Rife. 

Resta-nos um ultimo aspecto a examinar: de onde 

provinham esses mouros? A agitacao teve lugar quase 

(103). —'THOUVENOT, Les incursions des Maures en Bttiqae 

sous to r&gne de Marc-Aurble, in "Revue des Etudes 
Anciennes", t. XLI, janeiro-mar^o de 1939, p. 22 e 25; 
CORREIA JVirgilio), in "Histdria de PortugaV9. Por- 
tucalense Editora, I, 238. BALLESTEROS, H,E,t I, 
328. 
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exclusivamente na costa norte da Tingitania, pois 

foi sobretudo a Iberia que sofreu com ela. Ora» 

segundo os autores antigos (164), essa costa era habi- 

tada por duas tribos: os macaenites (os atuais masmu- 

das) e os baquates on bacnates (nome em que e facil 

reconhecer os atuais berguatas). fisses indigenas sao 

qualificados no Itinerdrio, de barbaros, isto e, como 

nao fazendo parte do Orbis Romanus, o que indica a 

sua qualidade de insubmissos e rebeldes. possivel 

que essas duas tribos tenham agido conjuntamente, 

mas se foi so uma delas que invadiu a Betica, essa deve 

ter sido a dos baquates, que ocupava a regiao do atual 

Rife. Mais tardfe fez ela id&itica expedigao contra 

Cartennas (cidade maritima da Mauritania Cesariana, 

a leste de lol-Caesarea), a atual Tenes. O cerco que 

esses mouros ai fizeram, — que fracassou gramas a 

energia dum duunviro — e colocado no terceiro s^culo 

(165), mas pode perfeitamente ter sido antes. Esta in- 

cursao deve ter sido tambem por mar, em virtude da con- 

sideravel distancia que separa Tenes do Rife. 6sse fato 

nos mostra como era facil a esses piratas franquear ra- 

pidamente, — principalmente quando a esquadra de 

Cesareia estava ocupada alhures — o bra^o de mar que 

os separava da costa espanhola e desembarcar, por 

exemplo, perto de Carteia, no fundo da baia de Alge- 

ciras(; dai, remontando a via romana em diregao de 

Uso (Osuna) e de Corduba, na regiao da atual Bobadi- 

Iha, podiam a sua vontade, seguindo sempre as vias ro- 

manas, dirigir-se para leste em dire^ao de Singilia 

Barba, ou para oeste rumo a Hispalis, Italica e Lusi- 

t&nia (166). 

Septimio (193-211) e Alexandre-Severo (222-235) 

tambem tiveram dificuldades com os berberes (167). 

0 primeiro e responsavel pela introdugao, em grande 
escala, do camelo na Africa do Norte, o que veio causar 

(164). — Ptolemeu, IV, i, 5; o Itinerdrio de Antonino, 2; Julio 
Hondrio, Cosm,f ap. Geograph* lafini minores, ed. 
Riese, p. 53. Cf. THOUVENOT, Les incursions..., 27. 

(165). — THOUVENOT, Les incursions..., 27; CHAVRE- 
BI£RE, op. cit., 58. 

(166). — THOUVENOT, Les incursions..., 27; CHARLES- 
WORTH. op. cit, 156-161. 

(167). — JULIEN, op. cit., 148. 
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uma grande subversao social, economica e politica na 

Berberia (168). Com o segundo, comega a revolta con- 

tinua dos nomades contra os romanos e os sedentarios 

romanizados, conseguindo estes apenas manter a sua 

soberania nas cidades costeiras, como veremos mais 

adiante. 

Essa rebeliao no reinado de Marco-Aurelio foi final- 

raente jugulada. Um seculo depois, teremos identicos 

aeontecimentos. Mas entao, as for^as de resistencia do 

Imperio estarao diminuidas pelas continuas lutas civis 

e sua rea^ao sera menos forte (169). Sera o primeiro 

recuo do poderio romano na Tingitania e o inicio dos 

seculos obscuros da Historia do Magrebe, tao bem estu- 

dados pelo saudoso E. F. Gautier no seu magistral li- 

vro: Le passe de VAfrique du Nord. Les $i&cle$ obs- 

curs. 

3. — A Mauritania Tingitana durante o Baixo- 

Impirio. 

Aproveitando-se da desordem reinante no Imperio 

e, conseqiieritemente, do afrouxamento da vigilancia 

^exercida pelos romanos, assim como da supressao da 

IIFlegiao Augusta, — que foi no entanto prontamen- 

te restabelecida, precisamente em virtude da rebeliao — 

os berberes se xevoltaram mais uma vez (170). Em 253 

a insurreiQao atingiu a Numidia e a Cesariana. Teve 

inicio no maci^o dos Babors, ou pelo menos nas suas 

imedia^oes, entre os uadis Sahel e el-Kebir (na Mauri- 

tania Setifiana). Ai residia a tribo dos bavares que 

se uniu ascinco tribos da Cabilia (os quinqnegeniii dos 

romanos) estabelecidas entre as cidades maritimas de 

Saldae e de Rusucurru (na Mauritania Cesariana). Mas 

ao m'esmo tempo que ocorria a insurreigao dos ca- 

bilas, os rifenhos das proximidades de Tingis se revol- 

taram, aproveitando a ocasiao. Sao os mesmos mou- 

ros qufe invadiram a Betica no reinado de Marco-Aure- 
lio, isto e, os fraquates e macaenites de que ja tratamos 

(168). — Cf. supra, pp. 72> e 198-199. 
(169). THOUVENOT, Les incursions..,, 28. 

(170). ~ JULIEN, op. cit, 223, 
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(171). Tudo foi devastado e a pressao dos nomades 

foi tao grande que o limes foi recuado ate a linha: Ta~ 

muda (Tamuco; a atual Tetuao), Ain Dahia (Duga), 

Aulucos (Lixo; a atual Larachte), Castrabariensis (Ba- 

nasa; Colonia lulia Valentia Banasa), Tabernae, Frigi- 

daet Volubilis (172). A ordem foi restabelecida pes^ 

soalmente, em 297, por Maximiano (285-305), o colega 

de Diocleciano na tetrarquia (173). 

Em 256-258 os francos atravessaram a Galia e pe- 

netraram' na Iberia. Dai. eles passaram para o Magre- 

foe (em 266), desembarcando nas proximidades de Tin- 

gis. fisse fato nao esta ainda bem esclarecido na His- 

toria da Tingitania, pois nao sabemos quern e que for- 

neceu navios para a travessia, nem em que lugar exato 

eles desernbarcaram, onde se instalaram e qual o 

numero dos que passaram para a Berberia. Essa ra- 

pida incursao pelas provincias mais romanizadas, mos- 

tra em que estado estavam as defesas do Imperio, indi- 

cando tambem que as guarni^oes da Tingitania tinham 

pouco valor combativo, ou entao, que foram cumplices 

da invasao (174). 

Diocleciano (285-305) quando instaurou a tetrar- 

quia, reorganizou mililar e administrativamente (87 

provincias em 12 dioceses) o Imperio. A Africa do 

Norte foi dividida em seis provincias; Tripolitania, Bi- 

zacena, Africa Proconsular ou Zeugitana. Numidia, Mau- 

ritania Setifiana e Mauritania Cesariana. A Tingita- 

nia foi destacada administrativamente do resto da Afri- 

ca, para ser ligada a diocese da Espanha, consagrando 

assim um estado de cousas latente durante mais dum 

seculo, pois a inscricao de Tingis, que pai^ece ser do 

tempo de Marco-Aureiio, indicava que ela estava de fa- 

to ligada administrativamente a Betica. Como se ve, 

Diocleciano levou em consideragao as continuas insur- 

reigoes da Tingitania montanhosa, porque sabemos que 

(171). — Ibidem, 222-224. Vida supra, p. 242. 

(17^). — £sse interessante pormenor est& consignado na No- 
titia Dignitatum Occ. XXVI. Apud CHAVREBIfiRE, 
op. cit., 58; BESNIER, op. cit, 437 e 736. 

(173). _ CHAVREBIERE, op. cit, 58; MATTINGLY, in C.A. 

H., XII, 333-334. 
(174). — CHAVREBIBRE, op. cit, 67; JUUEN; op. cit, 224. 
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no III seculo, o desfiladeiro de Taza, por onde as 

Mauritanias Tingitana e Cesariana se comunicavam por 

via terrestre, estava ocupado pelos b£rberes que imp'e- 

diam as comunicacoes (vide a disposi^ao do limes no I 

e no HI seculo na figura n.0 11). Mas esse fato, im- 

posto pelas circunst^ncias, teve precedentes numa epo- 

ca em que os romanos mantinham as comunicacoes en- 

tre as duas provlncias inteiramente livres, pois em 69 o 

imperador Otao fez agregar administrativamente algu- 

mas cidades da Tingitania a Betica (175), chegando 

mesmo a outorgar a essa regiao as rendas de muitas 

cidades do atual Marrocos (176). Vemos assim que a 

provincia da Tingitania, depois do III seculo, estava 

reduzida ao litoral, comunicando-se com o mundo ro- 

mano apenas atraves do Estreito de Gibraltar. Nao 

podiamos achar argumento ma is interessante para a 

nossa tese do que este, em que o Homem veio em auxi- 

lio da natureza, unindo regioes tao semelhantes. 

Apos 297. todos os testemunhos sao acordes em afir- 

mar que a Tingit&nia e suas dependencias estavam su- 

jeitas k Bdtica. Assim, Sao Cipriano, — contempord- 

neo desses acontecimentos — nas suas cartas, fala da 

provincia da Africa, da Numidia e das Mauritanias Ce- 
sariana e Setifiana, mas nada diz sobre a Tingitania, 

porque Cartago — capital religiosa da Berberia — nao 

tinha jurisdigao sobre ela. fesse fato e verdadeiro, 

porque na Africa do Norte, como em todo o Imperio, a 

divisao administrativa dos ^crislaos seguia fielmente 

a divisao imperial (177). 

Diocleciano, tendo separado a administragao civil 

da administracao militar, colocou as tropas da Tingi- 

tania sob as ordens dum conde (comes Tingitanae) t 

que dependia do Magister peditum de Roma. A admi- 

nistracao civil ficou sob a dependencia do vigario da 

Espanha (178). Essas medidas se explicam pelo que 

(175). — CHAVREBIERE, op. c«f.t 58; JULIEN, op, cit„ 225; 
EAST, op. cit, 24; CHARLESWORTH, op. cit.t 148; 
BALLESTEROS, H.E., I, 349. 

(nf*). — Tdcito, Historias, I, 78. trad, de Henri Bornecque, 
102; ENSSLIN, in C.A.//., XII. 392-395. 

(177). CHAVREBIERE, op. ci«., 59. 

(178). — Ibidem; JULIEN, op. cit., 226. 
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}& dissemos (179) do desfiladeiro de Taza, qive estava 

ocupado pelos nomades. Em conseqiiencia desse fato, 

o comercio da Tingitania efetuava-se quase exclusiva- 

mente atraves dos portos da Iberia (180). 

Constantino (308-307), na reorganizacao determinada 

pela jnudan^a da capital do Imperio para Bizanzio, man- 

teve as reformas 'essenciais de Diocleeiano e reuniu a 

prefeitura das Galias, a diocese da Espanba com a Tin- 
git&nia; o conde desta provincia teve sob sen comando 

um prefeito da cavalaria, cinco coortes e corpos mo- 

vcis (181). A Africa foi dotada entao dum corpo es- 

pecial de cameleiros, o que mostra a necessidade exis- 

tente de combater os nomades com as suas proprias 

armas (182). Durante o sen reinado, originou-se na 

Africa e tomou grande desenvolvimento o donatismo, 

movimento religioso cismatico, oriundo da recusa do 

bispo Donato em admitir a comunhao todos os indivi- 

duos que, durante a persegui^ao de Diocleeiano, tinham 

entregue aos pagaos os vasos sagrados e os livros san- 

tos (traditores) ou entao apostatado (lapsi). Cons- 

tantino declarou os donatistas fora da lei, porque esta- 

vam contra o Papado, Essa sua atitude suscitou uma 

verdadeira rebeliao, porque os cismaticos eram mui- 

to numerosos na Africa. Paralelamente ao donatis- 

mo, e no inicio sem contacto com &e, desenvolveu-se 

um moyimento puramente social, o dos circumcelliones, 

camponeses que se revoltaram contra os proprietaries 

de terras. No fundo, era a velha luta do indigena, nao 

assimilado, contra a romaniza^ao, pois sabemos que 

no campo se falava ainda o punico ou o berbere, e que 

os deuses adorados nao eram os romanos (183). 

Essas incessantes agita^oes haviam obrigado os 

imperadores a reforgar a ocupa^ao militar. Mas, como 

ja vimos o recrutaonento foi sendo cada vez mais 

local, o que tornava as tropas pouco seguras, suscetiveis 

de aderir — como fizeram varias vezes — aos movimen- 

(179). — Cf. supra, p. 245. 
(180). — Cf. infra, pp. 249-253. 
(181). — CHAVREBIERE, op. cit%, 59. 
(182). — Ibidem, 60. 
(183). — JULIEN, op. cit., 243-245; GAUTIER, Genstric, 129- 

137; GWATKIN, in I, 11-12. 
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tos insurrecionais. Alem disso, os quadros administra- 

te os e miiitares, compostos de romanos, estavam em 

plena desorganiza^ao, o que tornava completamente 

inulil qualquer acao energica. As cidades berberes ro- 

manizadas nao podiam contar mais com o exercito da 

Africa para defende-las. E um exemplo disso, temos 

no caso do conde da Africa, Romano, que permitiu aos 

nomades que saqueassem Leptis Magna (365-366) (184). 

As interven^oes suspeitas do conde num caso de suces- 

sao dum principe da Gabilia, fez com que um chefe 

mouro, Firmo, farto do poder romano, se revoltasse por 

sua vez. Isso mostra a gravidade do acontecimento, 

pois tratava-tse dum individuo completamente romani- 

zado, que tinha mesmo seryido no exercito da Africa, 

fato que Ihe permitiu arrastar a revolta uma boa parte 

do mesmo. Os donatistas e circurncelliones fizeram cau- 

sa comum com os rebeldes. Gesareia (Cherchel), Icdsio 

(Argel) e Cartena (Tenes) foram saqueadas e muitas 

cidades maritimas foram ocupadas (372). Como se ve 

os romanos estavam correndo o risco de perder 

as Mauritanias Gesariana e Setifiana, assim como 

a Numidia; isso fez com que Roma apelasse para 

o seu melhor general, o conde Teodosio, — pal do fu- 

ture imperador Teodosio — que desembarcou em Igil- 

gilis (Djidjelli) em 373. Durante tres anos combateu 

duramente os rebeldes, ao mesmo tempo que entrava 

em negocia^oes com as confedera^oes de tribos, conse- 

guindo finalraenle a vitoria, com a morte de Firmo 

em 375. Mas nao gozou muilo tempo o seu triunfo, pois 

foi acusado pelos rivals de aspirar ao trono, tendo sido, 

por isso, condenado a morte (185). 

A vitoria restabelecia a ordem na Mauritania tempo- 

rariamente, cousa necessarfa, porque as devastacoes 

eram enormes e a populacao estava desesperada. Os do- 

natistas foram perseguidos como cumplices de Firmo, 

mas sem resultado, pois sabemos que os vandalos — 

arianos - - perseguiram tanto os catolicos como os parti- 

darios de Donato (186). Em todo o caso, o cisma dimi- 

nuiu muitlssimo de intensidade na epoca de Santo 

(184). — JULIEN, op. c/f., 247-248. 
(185). — Ibidem, 248-249; CHAVHEBIEHE, op. ext., 60; AL- 

BERTINI, UEmpire flomain, 381-382. 
(186). — JULIEN, op. cit,, 254. 
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Agostinho, que foi, sem favor, a maior figura do cris- 

tianismo na Africa. 

0 irmao de Firmo, Gildao, que tinha auxiliado mui- 

tissimo a repressao da revolta, foi recompensado com o 

cargo de conde da Africa (cerca de 386) - Perma- 

n'eceu fiel durante doze anos, mas em 393 recusou-se 

a auxiliar Teodosio (379-395) contra um pretendente 

ao trono imperial. Entretanto, so tomou uma atitude 

definitiva em 396, apos a morte de Teodosio. Procurou 

desligar e passar a algada da sua diocese, do imp'erador 

do Ocidente, Hondrio (395-423), para o imperador do 

Oriente, Arcadio (395-408), que dificilmente poderia fis- 

caliza-lo, em virtude da distancia. Como interrompesse a 

expedi^ao de trigo para Roma, Estilicao, usando a mes- 

ma politica de Teodosio, conseguiu que seu irmao, Mas- 

cezel, assumisse o comando das tropas que derrotaram 

facilmente o chefe rebeide. Mas, entre os soldados que 

vieram a Africa, havia muitos vandalos que viram pela 

primeira vez as grandes riquezas da Berberia, eslabe- 

lecendo talvez ai conivencias para sua futura invasSo 

(187)- 
Como vimos (188), a Tingitania ja na epoca de 

Diocleciano limitava-se quase exclusivamente as cida- 

des maritimas, com um pequeno territorio em volta e 

assim permaneceu ate a conquista arabe. 0 interior 

tinha caido nas maos dos principes indigenas, divididos 

em confederacoes de tribos. Mas, todos os aspectos da 

luta dos naturais do pais contra Roma, de que tratamos 

nas paginas anteriores, tiveram repercussoes nessas ci- 

dades, porque cada uma delas era uma fortaleza que 

se defendia da pressao indigena, como os presidios espa- 

nhois e as possessoes portuguesas da costa marroquina 

do Atl^ntico, nos tempos modernos. 

I). — ROMA E SUA C1V1LJZAQAO NA TINGI- 

TANIA (189). 

Apesar dessas insurrei^oes e dessas incursoes de 

mouros na Betica, obra dos nomades, a paz que Roma 

(187), — CHAVREBIERE, op. cit.f 61; JULIEN, op. cit, 251; 
MANITIUS, in 263-264. 

(188). — Cf. supra, p. 245. 
(189). — Vide ALBERTINl. in C.A.H., XI, 479-491. 
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fez reinar em todo o Imperio, beneficiou muitissimo a 

Tingitania, permitindo que esta mantivesse com todas 

as regioes do Mare Nostrum e principalment'e com a 

Iberia, importantes rela^oes comerciais. Essas rela- 

^oes permitiram tambem a eclosao duma magnifica ci- 

viliza^ao urbana na zona do litoral e nas planicies, pois 

durante quase dois seculos (de 42 ate o reinado de Ale- 

xandre-Severo: 222-235) nao houve ai turbacao grave 

e eontinua da pax romana, 

1. — As relagdes comerciais da Tingitdnia com o 

mundo romano. 

Temos absoluta certeza da existencia de rela^o'es 

comerciais intensas entre a Mauritania Tingitana e a 

Iberia, principalmente com a Betica. Mas, se nao pos- 

suimos provas de que os mouros iam comerciar direta- 

mente na Europa, sabemos pelo menos que marinhei- 

ros e Pescadores de Gades e de outros lugarfes da Ibe- 

ria freqiientavam os portos do atual Marrocos e suas 

costas at^anticas1 (190). files se aventuraram tambem, 

juntamente com os mercadores de purpura da Getulia, 

muito longe, ao longo da costa ocidental da Africa (191). 

Como vimos (192), Juba, apesar de ser um sabio 

e um escritor, procurou obter grandes lucros com a ins- 

tala^ao da industria da purpura nas ilhas de Mogador, 

aproveitando a abundancia do murice na costa da Mau- 

ritania. Essa industria constituia, sem diivida, um mo- 

nopolio real, pois so assim se justifica o interesse pes- 

soal do soberano por ela. Horacio (193), falando da 

(190). — Diodoro de Sicilta, V, 20; Estrabao, II, iii, 4; Timeu, 
De Mirab. ausc., 136. Apud GSELL, H,a.A.N.> I, 
373; BfiRARD, Les navigations d'Ulgsse, III, 422; se- 
gundo SCHULTEN e BOSCH-GIMP ERA, Fonfes His- 
paniae Antiquae, II, 96, n.0 4. Apud THOUYENOT, 
Les deux tetes ctFros de Volubilis. Le Silbne endor- 
mi de Volubilis. Chapiteaux romains tardifs de Tin- 
git one et d'Espogne. Separata das "Publications da 
Service des Antiquites du Maroc", fasc. 3. Paris. 
1938. p. 19. 

(191). — PJinio, Hist. Nat, II, 168. Apud CHARLESWORTH, 
op. cit, 147 e 233-234. 

(192). _ Gf. supra, pp. 232-233. 
(193). — Horacio, Odes, II, 16, 35. Apud Odes e Epodos, 

trad, de F. Villeneuve, I, 79. 
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quaiidade da purpura getula, gaba as ▼estimentas tin- 

tas duas vezes: 

".. .bis Afro murice tinctae lanae.. 

A purpura da Getulia foi objeto duma grande ex- 

portacao para as putras regioes do Imperio. Infeliz- 

mente, nao possuimos dados diretos sobre esse comer- 

cio, porque conhecemos de modo seguro somente algu- 

ma cousa da fexporta^ao desse produto da Tingitania, 

atraves .do movimento do porto de Cesareia, que, como 

sabemos, estava situado na Mauritania Cesariana. £sse 

porto tinha um comercio intense com a Iberia. Tanto 

e assim, que as cidades que mais importavam merca- 

dorias da Mauritania eram precisamente Gades, Carta- 

gena e Tarragona, cousa alias muito natural, em virtude 

da proximidade existente entre Marrocos e a Iberia. E 

a prova da interpenetra^ao conrercial entre as duas re- 

gioes esta no fato das cidades de Gades e Cartagena so- 

licitarem a Juba a aceitagao, por um ano, da sua mais 

alta magsitratura, e no fato. bem caracteristico, dos ar- 

queologos 'encontrarem grande numero de moedas da 

Africa nessas cidades (e inversamente) (194), alem de 

inscrigoes dedicadas a Juba (195). 

Com a Italia, Cesareia mantinha comercio bem 

concorrido, como provam os restos de vasos verme- 

Ihos chamados arretinos, cobertos com um verniz bri- 

Ihante e com imagens em relevo, oriundos de Arretium 

(Arezzo na Toscana), pois eles conservam ainda as mar- 

eas de fabrica bem visiveis. fisse comercio durou de 

40 a.G. a 60 da nossa era, mais ou menos. Algumas fa- 

bricas de ceramica da Campania exportaram tambem 

sens produtos para Cesareia (196). Vasos iguais a esses, 

mas originarios da Galia (da regiao de Rouarge), sao 

encontrados igualmente em Cesareia; parece que pene- 

traram na Africa do Norte entre o reinado de Tiberio e 

o fim do I seculo. Nesses locais sao encontradas mui- 

tas moedas provenientes da Africa e vice-versa (197). 

(194). _ GSELL, H.a.A.NVI, 80 e VIII, 231-232. 
(195). — CHARLESWOHTH. op. cit., 148. 
(196). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 232. 
(197). — Ibidem, VIII, 213-214 e 232-233. 
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Sabemos muito pouca cousa sobre as vias romanas 

da Tingitania (vide fig. 13). As coionias fundadas por 

Augusto nessa regiao estavam ligadas aos portos ma- 

ritimos e talvez tambem entre si, Gonhecemos, mas 

em epoca posterior a desse imperador, a existencia 

de vias romanas entre Tingis, Sala (Chela) e Ad Mer- 

curium, assim como entre Tingis fe Volubilis (Ksar Fa- 

rann) (198). Mas e interessante r'essaltar que essas ci- 

dades estavam mais ligadas a Iberia, que Ihes ficava 

bem proxima, do que as outras provincias do nor- 
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Fig. 13. — A MAURITANIA TINGITANA: CIDADES E VIAS 
ROMANAS [Apud GAGE, Nota acerco das o rig ens 
e do nome da antiga cidade de Volubilis {Mauritd- 
nia Tingitana), p. SS1] 

te da Africa. As comunicacdes por terra com as regioes 

vizinhas nao foram sempre continuas, mesmo no III e 

IV seculos, quando a rede das vias romanas atingiu 

(198). — CHARLESWORTH, op. cit„ 145; JULIEN, op. cit., 
195. 
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seu desenvolvimento maximo, porque o desfiladeiro de 

Taza foi ocupado varias vezes p'elos nomades, antes de 

cair definitavemente em suas maos. A prova disso esla 

em que se ia de Tingis a Porto Magno, na Cesaria- 

na, somente por mar (199). Essa sclu^ao de continui- 

dadfe nas comunicacoes terrestres, explica-se tambem 

pela grande facilidade e seguranga dos transposes ma- 

ritimos. Alem disso, muitos dos rios da Berberia eram 

navegAveis e por eles as cidadcs do interior se comuni- 

cavam com o litoral. A navegacao 'era tambem muito 

ativa na costa norte da Africa, orsdc abundavam os pei- 

xes e o murice (200). 

As cidades da costa ocidental da Tingitania tinham 

lacos estreitos com a^ cidades da costa iberica. Tanto 

isso e verdade, que Tingis estava ligada a B'elo (201) 

por um servico regular de transportes maritimos, — 

apesar da distancia entre elas ser de trinta milhas mais 

ou menos — acontecendo o mesmo entre Lixo e Gades 

(202). O tio de Columela encontrou carneiros da Afri- 

ca em navios de cerlos munerarii, exporladores de ani- 

mals ferozes (d
estinados aos jogos circenses (203). Siga, 

na Cesariana, comunicava-se da mesma maneira com 

Malaga, que Estrabao e Plinio (204) chamam de: 

"... mercado dos nomades da outra margem..." 

Existe tambem um grande numero de inscri^oes 

assinalando a presenga de espanhois na Africa e de 

africanos na Espanha. 

Assim e que um cidadao de Cesareia residia em 

Tarraco (205) e que um espanhol da JBetica, enterrado 

(199). —- CHARLESWORTH, op. cit, 145. 
(200). — Ibidem, 
(201). — Estrabao, 140; Pomponio Mela, I, 5, 26. Apud 

CHARLESWORTH, op, cit,, 148. 
(202). — Estrabao, 825, 2. Apud CHARLESWORTH, op. cit, 

148. 
(203). — Columela, VII, 2. Apud CHARLESWORTH, op. cit 

148. 
(204). — Plinio, Hist. Wat., V, 19 e Corpus Inscripfionam La- 

tinarum, VIII, 19146; Estrabao, 156. Apud CHAR- 
LESWORTH, op. cit, 148. 

(205). — Boletin de la Heal Academia de Historic, Madri, 
1915. Apud CHARLESWORTH, op. cit, 148. 
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naquela cidade, deixou um epitafio em qu© revela sua 

origem (206): 

"... Bctetica me genuit tellus..." 

Mas apesar desse comercio intenso com a Italia e 

principalmente com a Iberia, e nao obstante a fundacao 

de colonias romanas ao longo do litoral e no interior, 

a Mauritania foi sempre uma regiao mal conhecida pe- 

los escritores gregos e latinos (207). 

2. — As coldnias romanas e a cwilizagao urbana. 

A influencia de Roma fez-se sentir na Tingitania 

principalmente nas cidades, quase todas situadas no 

litoral. Essa influencia foi mais intensa nas colonias 

romanas que foram fundadas —1 algumas em anti- 

gas cidades piinicas — depois da vitoria de Otavio. 

De fato, ©ste criou uma dezena de colonias, mas nao 

as menciona no relatorio oficial do seu reinado (208), 

porque nao foram fundadas em provincia romana, pois 

nessa epoca (entre 33 e 25 a.C.) a Mauritania estava 

dependente d1© Augusto, numa situacao toda especial. 

Com a instalacao do reino de Juba II, seria dificil su- 

pormos a cria^ao de novas colonias romanas nura reino 

estrangeiro, ainda que dependente de Roma. 

Entre as colonias fundadas por Augusto, citamos 

(209): a colonia lulia Constantia Zilis, entre Tingis e 

Lixo, em Arzila, onde houve antes uma colonia fenicia; 

a colonia lulia Campedris Babba, situada no interior, 

a 40 mil passos de Lixo; a colonia (Julia) Valentin Ba- 

nasa, a 75 mil passos. Claudio fez tambem de Lixo 

uma colonia romana, Tingis recebeu o direito de ci- 

dade romana (em 42?) como paga de sua revolta con- 

tra Bogude (210). 

(206). — Corpus Jnscripfionum Latinarum, VIII, 21031. Apud 
CHARLESWORTH, op. cit., 148. 

(207). — GSELL, H.a.A.N., VIII, 23f. 
(208). — GAGfi, Res Gestae Divi Augusti, V, 35-36, p. 132. 
(209). — Plinio, Hist. Nat, Vt 3 e 5. Apud ROGET. op. cit., 

29-30. 
(210). — Cf. supra, p. 220. 
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As coloniasi romanas subsistiram encravadas na 

Tingitania, nos reinados de Juba e de Ptoiemeu. Uma 

delas, Zilis (211), 

"estava isenta da auloridade dos reis e colo- 

cada sob a jurisdigao da 

Mas nao foram somente as colonias romanas e as 

cidados1 maritimas os focos de romaniza^ao da Tingi- 

tania. Volubilis (212), que dominava uma extensa pla- 

nicie, tornou-s*e o centro mais ativo e florescente dessa 

regiao, principalmente apos a epoca de Septimio-Seve- 

ro (193-211), o Africano, que parece te-la yisitado. Isso 

nao quer dizer que ela nao tivesse sido antes uma cidade 

importante, pois segundo a opiniao de Carcopino (213), 

Volubilis foi uma das residencias reais de Juba e depois 

tornou-se, temporariamente, a sede do governo romano 

na Tingitania. Elm todo o caso, Volubilis foi a sede 

dum piunicipio romano, criado na epoca de Claudio, 

em substitui^ao a uma prdspera cidade indigena, — 

pelo menos e o que as inscri^oes revelam (214) — ten- 

do sido, talvez, ate mesmo col6nia romana ,(215). Hoje 

ela apresenta ruinas imponentes •— chamadas pelos 

indigenas de Ksar Faraun (Castelo dos Farads) (216) 

— que estavam sendo escavadas antes da guerra sob a 

magistral dire^ao de Raymond .Thouvenot. Essas es- 

cava^oes nao esitao ainda terminadas, mas pela area ja 

explorada (cinco quilometros por dois e meio), pode- 

mos concluir que era uma cidade que podia conter uma 

populagao urbana de 15 a 20 mil habitantes^ Foram 

exumados das ruinas o arco de Caracala, ruas, casas, 

(211). — Plinio, Hist Nat, V, 3. Apud HOGET, op. cit, 29; 
CHARLESWORTH, op. cit, 141. 

(212). — Nome derivado de Volux, filho de Boco I, segundo a 
interessante hipotese apresentada pelo prof. JEAN 
GAG£, in "Nota acirca das origens e do nome da 
antiga cidade de Volubilis (Mauritania Tingitana)9', 
93-95. 

(213). — CARCOPINO, op. cit% 1-24. 
(214). — GSELL, H-a.A.N., IV, 495, nota 4 e V, 132, nota 7; 

JUUEN,op. cit 195; GAGfi, Nota..,, 99, nota 2. 
(215). — Antonini Itinerariam, 3. Apud ROGET, op. cit, 40. 
(216). — HARDY e AURfiS, Les grandes etapes de VHistoire 

du Maroc, 24. 



— 255 — 

lagares; foi descoberto o forum com sua basilica, suas 

est4tims e sua tribuna; foram encontrados tambem be- 

los mosaicos, objetos ,de arte, como o famoso cao de 

bronze, um efebo em bronzy (bela^popia dum original 

grego do V seculo a.C.) e uma cabeca de marmore, na 

qual se pretende reconhecer os tracos dum jovem berbe- 

re (217). A serie de trabalhos de Raymond Thouve- 

not — que apresentamos na bibliografia geral — nos 

permite fazer uma ideia do que foi o explendor urbano 

de Volubilis (termas de Galiano, estatuas de Eros, o 

sil'eno adormecido, etc.). 

Devemos dizer, entretanto, em abono da yerdade, 

que a civilizacao yomana na Tingitania foi nrenos bri- 

Ihante que em qualquer outra provincia da Africa do 

Norte, pois as rulnas de Cesareia, de Lambessa (Lam- 

haesis), de Thebeste, etc., sao muito mais ricas (218). 

Nao vemos ai tambem, a magnifica eclosao das artes, 

das dencias e das letras, — que so com o crlstianismo 

adquiriram um certo brilho na Tingitania — qufe fizeram 

da Betica, depois de Trajano, a mais romanizada das 

provincias do Imperio. pois nao encontramos nem em 

Tingis, nem em Volubilis, as mesmas provas de vida 

inteTectual (2X9). Como explicar esse fato, sendo as 

duas provincias tao proximas uma da outra? Pensa- 

mos qu'e a resistencia dos indigenas das zonas mon- 

tanhosas, o acantoamento dos romanos e dos romani- 

zados nas cidades do literal, assim com a distancia que 

separa Marrocos de Roma, — mesmo sem levar em 

conta que ela foi a ultima provincia conquistada no 

Extremo-Ocidente do Mediterraneo — explicam sobe- 

jamente porque na Tingitania encontramos a ci- 

vilizacao romana mais atenuada. Mas em todo o caso, 

a Betica foi de todas as provincias do Imperio Romano, 

a que mais fez sentir sua influencia na Tingitania. Te- 

mos a prova disso na escultura e na arquitetura, — 

pelo menos sao os dados que a Arqueologia nos oferece 

(217). — Ibidem; JULIEN, op. cit, 195; BESNIER, op. cit, 
825; CHjAVREBIfiRE, op. cit, 42. 

(218). — CHAVREBIfiRE, op. cit, 52; DURRY, op. cit, 123. 

(219). — GHAVREBIfiRE, op. cit., 52; HOMO, La civilisation 
romaine, 352. 
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— pois existe uma semelhanca notavel entre certos ca- 

piteis e estatuas da Tingitania e da Espanha (220). 

Essa civilizagao urbana, oriunda de Roma, encon- 

trou uma base fenicio-punica. E nao podia deixar de 

ser assim, pois as antigas colonias fenicias e cartagine- 

sas foram fundadas ao longo do litoral e os indigenas 

adotaram os usos 'e costumes semitas, — os libios-feni- 

cios, por exemplo — ficaudo o interior quase imune 

desse contacto. Sabemos tambem que as cidades in- 

digenas fundadas depois do dominio cartagines, por- 

tanto, em pleno periodo romano, conservaram curio- 

samente os quadros e as instituicoes punicas, como por 

exemplo, Volubilis (221). Isso vem mostrar que foi 

no interior de Marrocos que a civilizacao punica pe- 

netrou por ultimo e por isso mesmo foi ai o seu derra- 

deiro reduto. O mesmo acontec'era com o cristianismo, 

na epoca romana (222). 

A Tingintania foi antes de ipais nada uma provin- 

cia militar e seu exercito de ocupacao protegia a Be- 

tica e a Cesariana, mais romanizadas, do ataque dos 

nomades. fisse exercito foi recrutado depois dos An- 

toninos, na sua maioria, entre os proprios indigenas 

(223), acontecendo o mesmo com a administra^ao. Por- 

tanto, o caso da Tingitania e bem diferente do das outras 

provincias do Imperio, onde a agricultura pode tomar 

grande incremento. Na Tingitania, cad a cidade era 

um centro de romaniza^ao com uma guarnicao perma- 

nente, mas possuindo pouca industria e pequeno co- 

mercio de cereais (224). 

A partir da epoca de Aureliano (270-275), portanto 

em pleno III seculo, as cidades da Tingitania estavam 

fortificadas e nao possuiam territorio maior que vinte 

e cinco hectares. Toda a cidade qire passasse desse li- 

mite devia criar uma colonia. Temos um exemplo dis- 

so na funda^ao de Tocolosida por Volubilis, em 204 

mais ou menos, segundo as inscri^oes. fisse fato ex- 

plica porque havia tantas cidades no triangulo Tingis- 

(220). — THOUVENOT, Les deux.... 19-38. 
(2'21). — CAGNAT, MERLIN e CHATELAIN, Inzer. !at. d'A- 

frique, 634. ApucI GSELL% H.a.A.N., V, 132; GAGE, 
Noia. . 89-90. 

(222). — Cf. infra, pp. 267-268. 
(223). — Cf. supra, p. 80. 
(224). — CHAVREB1ERE, op. cit, 56. 
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Volubilis-Sala. Essa aglomeragao de cidadfes num pe- 

queno territorio, foi prejudicial a Tingitania, porque 

as crises politicas e aociais do Imperio repercutiram ai 

duma maneira intensa, facilitando assim a tarefa das 

tribos insubmissas, que sempre atacavam os sedenta- 

rios romanizados^ defendidosi pelas muralhas das ci- 
dades (225). 

Podemos medir, de maneira concrfcta, ate aonde a 

romaniza^ao, sob a forma urbana, penetrou em Mar- 

rocos. Basta observarmos a localizagao do limes (vide 

fig. 11) que defendia o sedentario romanizado, do no- 

made insubmisso. Na Tingitania esse limes passava ao 

sul de Sala no I seculo, jnas ja no III seculo os ro- 

manos possuiam apenas, grosso-modo, o litoral ao sul 

de Rusadir. fese recuo e conseqiiencia da introdu- 

Sao do camelo, pois esse animal deu ao nomade a ve- 

locidade e a mobilidade necessarias para atacar o se- 

dentario no momento favoravel, e a faculdade de reti- 

rar-se rapidanrente, assim que sentia resistencia encar- 

ni^ada. Paralelamente ao recuo do limes, temos a ex- 

pulsao dos etiopes das estepes do sul de Marrocos para 

o Sudao (226). 

Apds o III seculo, o dominio romano so se man- 

teve nas cidades costeiras da Tingitania e assim per- 

maneceu ate a conquista da Africa do Norte pelos van- 

dalos — que dominaram tambem na zona do litoral — 

para, por sua vez, cairem exangues sob os golpes da re- 

conquista de Justiniano, que nao conseguiu recuperar o 

interior da Tingitania (vide o limes bizantino na 

fig. 11). 

A romanizacao da Tingitania se processou, por- 

tanto, somente nas cidades. Dai, o contraste violento 

entre as popula^oes urbanas e as popula^oes nomades 

das montanhas, entre os costumes mais ou menos poli- 

ciados e a barbaric ou a semi-barbarie, quase imuta- 

veis: essa oposigao e um dos caracteristicos mais par- 

ticulares da Historia de Marrocos (227). 

(225). — Ibidem. 
(226) - — JULIEN, op. cit., 152-153; BERNARD, op. cit.t I, 75- 

76; HOMO, VEmpire Romain, 215-217. Vide supra, 
p. 75. 

(227). — GSELL, H.a.A.N., VI, 74. 
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Finalizando, podemos concluir dizfendo que Roma, 

conquistando todas as regioes ocidentais ribeirinhas 

do Mare Nostrum, procurou torna-las um prolongamen- 

to da Italia, introduzindo nelas suas civiliza^ao urban a. 

Na Tingit&nia, ela so conseguiu seu intento parcial- 

mente <e assim mesmo, atraves da Iberia, fisse fato 

6 curioso, porque se a Proconsular foi uma das provin- 

cias mais romanizadas, a Tingit&nia, como muito bem 

o disse Gsell (228), foi um baluarte da Espanha. 

J). — O CRISTIANISMO E O FIM DO MUNDO 

ANTIGO NA TINGITANIA. 

1. — Introdugdo do cristianismo na Tingitdnia. 

O problema da introdu^ao do cristianismo na Tin- 

gitania, em virtude da indigencia das fontes, ate hoje 

nao esta bem esclarecido. Mas possuimos, entretanto, 

alguns dados, gramas principalmente as escava^oes 

empreendidas em Marrocos, — tanto frances, como es- 

panhol — nos ultimos anos. Assim, somos obrigados, 

como ja o fizemos para a Pre-historia, a lan^ar mao de 

dados sobre a Africa do Norte em geral, .destacando, 

sempre que possivel, tudo aquilo que se referir flireta- 

mente a Tingitania. 

Sabemos que o cristianismo deve ter penetrado na 

Africa do Norte pelos portos, sobretudo por Gartago, 

por estarem esses locais mais em contacto com as ideias 

vindas de todas as partes do Imperio Romano. Jul- 

ga-se que no II seculo jd existiam cristaos na Africa, 

nao somente porque Tertuliano o afirma, mas tambem 

e sobretudo, pela existencia de martires (229). Parece 

que os propagadores da nova fe recrutaram seus pri- 

meiros adeptos entre os judeus da Africa do Norte, em 

virtude, talvez, da sua natural predisposigao. Dos por- 

tos, a nova doutrina penetrou rapidamente pelo inte- 

rior, pelo menos ate aonde a romaniza^ao tinha alcan- 

(228). — Ibidem, I, 37-38. 

(229). — GAGS, Nouueaux aspects de VAfrique chritienne, 
183. 
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^ado e, talvez ainda mais alem, entre os nomades, gra- 

mas ao trabalho dos evangelizadores (vide fig. 14). 

Na TingMnia, parece que o cristianismo penetrou 

no III sieculo, principalmente por Tingis, entao o gran- 

de porto de rela^oes diretas com a Iberia, Cartago e 

Roma. Sabemos tambem qire nesse seculo, a Numidia 

jd tinha um grande niimero de bispos (230). 

Quanto a origem da Igreja da Africa, sen estudo tem 

dificuldades identicas ao da introdugao do cristianismo. 

Mas aqui a Epigrafia auxilia poderosamentte a Hist6ria» 

pois ela nos mostra que a Igreja da Africa, pelas suas 

inscri^oes, pela lingua da sua liturgia, e uma Igreja lati- 

na, a mais latina de todo o Ocidente nessa epoca, por- 

que ate a propria Igreja de Roma no fim do II sdculo 

era, no seu conjunto, de lingua grega, acontecendo o 

mesmo com a Igreja da Galia (231). 

Nao sabemos tambem de quei regioes do Im- 

perio veio o cristianismo para a Berberia.. Duas 

vias eram possiveis: diretamenie de Roma, ou do 

Oriente. For outro lado, elas podiam ser utiliza- 

das simultaneamente. Santo Agostinho (232), contri- 

riamentfe ao que nos fazem supor certos estudos moder- 

nos, pareae crer na origem oriental, ou .entao numa ori- 

gem ocidental, mas nao oriunda diretamente de Roma 

(233). Certos ^estudos recentes, como por exempio, 

a analise do credo africano, dao a hipotese oriental 

uma nova consistencia, indicando ser possivel ter a 

Igreja da Africa recebido das Igrejas da Asia Me- 

(230). — JUUEN, op. cit, 211; THOUVENOT, Les origines 
chretiennes en Mauretanie Tingitane. Separata do 
"Ball, de la Society de Giographie et cFArchMogie 
de la Province d'OranJ* t. 56, fasc. 201, setembro-de- 
zembro de 1935. pp. 1-2 e 11. 

(231). — GAGE, Nouueaux... f 184. 
(232). — A passagem sempre citada e a seguinte [Epist., 43, 

7 {Corp. Script. Eccles. Latin., t. 34, 2, p. 90) ]: 
"et Romanae ecclesiae, in qua semper apostolicac 
cathedrae viguit principatus, et ceteris terris, unde 
evangelium ad ipsam Africam venit..."; a interpre- 

tagao de C. CECCHELI {Africa Christiana, in 
"Africa Romand*, publicada pelo Instituto di Studi 
Romani. Milao. Hoepli. 1935. p. 149) 6 neste ponto, 
inexata. Vide P. LEJAY, Les orig. de VEgl (TAfr. 
et VEgl rom., in "Melanges G. Kurth, Liege. 1908. Apud 
GAGE. Nouveaux.. .t 184-185. 

(233). — GAGE, Nouveaux...t 184. 
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nor — mats que a do Egito — seu primeiro fundo de 

simbolos liturgicos que foram latinizados conjunta- 

xnente com outros de origens diversas (234). Ao lado 

disso, certas dfescobertas arqueologicas na TripolilAnia 

parecem indicar a possibilidade de que algumas in- 

fluencias cristas, — como ja tinha acontecido. com o 

paganismo — penetraram na Africa por outros por- 

tos alem de Cartago (235), que foi, incontestavelmente, 

o primeiro ponto a receber a nova fe. Se afirmamos 

isso, e porque a importante rota comercial 6stia-Car- 

tago nao tinha conseguido fazer diminuir, nem a in- 

flu^ncia, n'em a importancia das velhas rela^oes de 

Cartago com os outros portos do Oriente, sem falar da 

rota continental do Egito a Africa do Norte, passando 

pela Cirenaica. Foi dessa ultima corrente, talvez, que 

se originou a tradi^ao — ainda nao provada — de que 

o apdstolo Filipe pregou o evangelho na Africa do 

Norte (236)Em suma, a Igfeja da Africa d latina, 

mas penetrada de influtacias orientais precisas, — 

principalmente sirias — como o provam suas ruinas, 

sua arquitetura religiosa (237) e seus mos^icos (238). 

2. — Relagdes entre as Igrejas ctfricana e espanholai 

As Igrejas africana e espanhola possuem gran- 

des afinidades. fesse fato e muito interessante. 

(234). — Vide F. J. BADCOCK, Le credo primitif d'Afrique, 
in "Revue Benedictine'*, 45. 1933, pp. 3-9. Apud 
QAGB. Nouveaux..., ISl-lS'S. 

(235). — Vide S. AURIGEMMA, V"aredt cemeteriale di Ain- 
Zara..., p. 6; R. P. FREY, in "Rivista di archeolo- 
gia cristiana, XI, 1934. p. 120. Apud GAGE, Noi*- 
veaux.... 185. 

(236). — GAGE, Nouveaux.,., 184-185. 
(237). — Vide W. SESTON, Le monastere d'Ain-Tamda et les 

origines de Parchitect are monastique en Afrique du 
Nord, in "Melanges cfarcheologie et d'histoire", LI, 
1934, p. 79-113. Apud GAGE, Nouveaux..185- 
186. 

(238). — Vide relatdrios de POINSSOT e LANTIER no Con- 
gresso de Bavena, Atti... (Studi di Antic hit d cristia- 
na), VIII. Roma, 1934. pp. 387 e segs.; SIMON, Fouil- 
les dans la basilique de Henchir-el-A teuch, in "Mtl, 
d'arclu et d'hist". LI, 1934, pp. 143-177. Apud 
GAGE, Nouveaux..., 186. 
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pois mostra mais um aspecto da identidade ibero- 

berbere de que estamos tratando. Essa similitude se 

apresenta nao somente na epoca romana, mas tambem 

nos pferiodos do dominio dos visigodos e dos arabes, 

pois a chamada liturgia mo^arabe da Igreja da Espa- 

nha tern afinidades particulares com a Igreja da Africa, 

contendo ate a formula da reconciliagao donatista, o 

que e bem curioso e singular a primeira vista, numa 

regiao que devia jgnorar o donatismo, cisma genuina- 

mente africano (239). 

As duas regioes trocaram ate seus santos, pois S. 

Vicente, martir de Sarago^a, foi cultuado fervorosamen- 

te na Africa e, inversamente, a Espanha yenerou duran- 

te muito tempo mais dum martir africano, como por 

exemplo: Santa Marciana de Oesareia, Santa Salsa de 

Tipasa, etc., como o provam as tampas, de sarcdfagos 

descobertos recentemente em Thabraca (Tunisia) e em 

Tarragona (240). O culto de Santa Salsa, espalhou-se 

na Betica gragas provavelmente a uma possivel emi- 

gragao de habitantes de Tipasa, na epoca da persegui- 

qao do rei vandalo Hunerico (477-484) (241). 

&sse entrelagamfento entre as duas Igrejas ^ perfeb 

tamente justificavel pelas relacoes muito intensas exis- 

tentes entre os portos da Africa do Norte e os da Espa- 

nha, e pela dependencia administrativa da Tingitania 

em relacao a Betica, como ja mostramos (242). T6- 

das essas circunstancias facilitaram sobremaneira a 

interpenetra^ao do culto e da liturgia pfeculiares a cad* 

uma das Igrejas. 

Parece que inicialmente a Africa, onde se desen- 

volveu mais depressa e primeiro o cristianismo, exer- 

ceu maior influencia sobre a Igreja da Espanha, que est* 

sobre ela, Essa influencia africana nao exclui, evidente- 

mente, a influencia religiosa de Roma sobre a Iberia. 

Com o arianismo, a uniao entre as duas Igrejas tornou- 

s?e mais estreita ainda. Mais tarde, na epoca da inva- 

sao drabe, a Espanha — que foi conquistada mais tar- 

(239). — Vide dom CABROL, s. v. Mozarabe (Hturgie), in 
Dictionn. d'arch. chrit, et de liturg", XII, i (1934) 

e especialmente col. 392 e 458. Apud GAGfi, Nou- 
veaux..*, 186487. 

(240). — GAGfi, Nouveaux... 187 e 188-195. 
(241). — Ibidem, 194, nota 1. 
(242). — Cf. supra, pp. 244-245. 
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de que a Berberia e que, mesmo mugulmana, permane- 

ceu mais livre que esta — pode socorrer ie sustentar a 

Igreja da Africa (24S). 

3. — A Igreja da Africa durante o Baixo-lmpfrio. 

A Arqueologia nos revela que, se podemos colocar 

o inicio do cristianismo na Africa nos fins do II seculo 

e na Tingitania ino III, nao podemos deixar de reco- 

nhecer que somente mais tarde ele tomou gran- 

de desenvolvimento. Seu periodo classico, entrfetanto, 

e o Baixo-Imperio (do IV ao VII seculo). 0 cris- 

tianismo sofrera um curioso eclipse no tempo do do- 

minlo yandalo (V e VI jseculos) e um iuteressante 

renascimento com a r'econquista bizantina (VI e VII 

seculos), para desaparecer paulatinamenle depois da 

invasao arabe (244). 

Na Tingitania as comunidades cristas foram eata- 

belecidas na zona romanizada, podendo-se mesmo con^ 

siderar o cristianismo como uma das melhores provas 

de fomanizagao da regiao. O numero de bispos da 

Tingitania prova que, quando o cristianismo atingiu 

essa regiao, o limes ja havia recuado em direcao a zona 

litor^nea, pois entre vinte e cinco aglomeracoes conhe- 

cidas, temos a certeza da existencia de nucleos cristaos 

s6mente em Volubilis, Tingis e Abila (Ceuta). Em 

Tingis, em 298, no reinado de Diocleciano, foram mar- 

tirizados Sao Marcelo e Sao Cassiano, o primeiro mi- 

litar e o segundo tabeliao. fisses martires provam como 

o cristianismo tinha se expandido entre a classe mais 
romanizada, pois sabemos que inicialmente ele foi a re- 

ligiao dos humildes. Sabemos tambem que os cristaos 

eram numerosos em Tingis^ nao tendo feito a persegui- 

^ao de Diocleciano ai mais vitimas, porque teve curta 

dura^ao. O caso de Sao Marcelo e bem interessante, 

pois e um exemplo do anti-militarismo existente no 

inicio do cristianismo. Mas ja no fim do III seculo, 

grande era o numero de cristaos nos exercitos impe- 

riais (245). 

(243). — GAGfi, Nouveaux..., 187 e 212-224. 
(244). — Ibidem, 183; THOUVENOT, Les origines..., 11. 
<245). — CHAVREBIERE, op. cit, 67-68; JULIEN, op. ctf., 

5R4-235. 
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Mostramos tambem (246) que todas as lutas sociais 

e r^eligiosas do Baixo-Imperio repercutiram na Tingi- 

tania. 

Apos, temos a invasao dos vandalos que interessa 

k Tingitjania, pois os autores contemporaneos, como 

Possidio (247), afirmam que Genserico desembarcou 

nessa regiao (em 429). Pensamos ser isso pouco provavel, 

visto ja havermos demonstrado que a ocupa^ao do des- 

filadeiro de Taza pelos nomades, impossibilitava as co- 

municago'es entre as Mauritanias Tingitana e Cesaria- 

na. Gautier (258) estudou pormenorizadamente o as^ 

sunto e concluiu que o deseinbarque deve ter sldo reali- 

zado na Mauritania Cesariana. Achamos que a sua 

opiniao e perfeitamente razoavel, pois, desde 425, os 

vandalos ja se haviam apossado das frotas romanas de 

Cartagena e Sevilha e tinham comecado a dominar no 

Mediterraneo ocidental, tendo mesmo pilhado varias 

vezes a Tingitania (249). Portanto, seria facil aos 

vandalos desembarcar ond'e melhor Ihes conviesse. 

Genserico se apoderou da Africa do Norte e parece que 

ocupou algumas cidades da Tingitania, principalmente 

as que, pela sua posi^ao, Ihe garantiam o .controle do 

Estreito de Gibraltar (250K 

4. — O fim do cristianismo na Africa do Norte, 

Como ja dissemos, consideramos o cristianismo 

como um sinal seguro de romanizagao. Assim, o seu 

(246). — Cf. supra, pp. 248-249, 
(247). — Possidio, Vita Augustini, 28. Apud GAUTIER, Gens6- 

ric, 168. 
(248). — GAUTIER, Genstric, 169-175. 
(249). — JULIEN, op, c'd., 263. 
(250). — Ibidem, 269. Certos autores afirmam que no tra- 

tado de paz entre Valentiniano III (425-455) e Gen- 
serico, a Africa ficou dividida em duas partes. A 
Mauritania Tingitana (contr61e do Estreito), a Zeu- 
gitana ou Proconsularis, Bizacena e a Numidia pro- 
consular ficaram ;pa,ra os (vandalos, enquantoi a 
Mauritania Cesariana e Setifiana, a Numidia Cirta e 
Tripolitania permaneceram com o Imp^rio. Mas 
logo depois do saque de Roma, temos certeza de que 
quase toda Berblria esteve ocupada momentanea- 
mente pelos invasores (Apud SCHMIDT, in 
I, 307). 
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gradual desaparecimento significa o recuo e a extin^ao 

da influencia de Roma, Vejamos agora como isso se 

deu, desde a implantagao do dominio v^ndalo ate a 

invasao arabe. 

Durante o seculo quase completo que medeia en- 

tre a tomada de Hipona e Cartago por Gfenserico (430- 

439) e o desembarque dos bizantinos em Caput Vada 

(Ras Kabudia) (em 533), a Igreja da Africa sofreu feroz 

perseguicao dos vandalos, sequazes do arianismo, que 

receavam principalmente que os catolicos da Ita- 

lia ou de Bizanzio incitassem seus correligionarios da 

Africa a rebeliao. Assim, a Igreja da Africa, que aca- 

bava quase completamente de debelar o donatismo 

com Santo Agostinho, sofreu um novo ataque e desta 

vez gravissimo, porque os vandalos tudo fizeram para 

aniquila-la. Mas devemos dizer, em abono da verda- 

de, qu'e os vandalos nao dominaram toda a Africa do 

Norte e que certas regioes que permaneceram fora do 

seu alcance, continuaram a viver em paz. D'estas des- 

taca-s'e parte da Tingitania, cuja situa^ao foi determi- 

nada talvez pela proximidade da Betica, que caira de 

novo em poder dos romanos, depois do abandono da 

Iberia por Gtenserico (251). 

Sabemos, por outro lado, que os vandalos nao con- 

seguiram — como alias todos os conquistadores ante- 

riores — dominar os berberes e que foraip derrotados 

por eles varias vezes, principalmente pelos nomades 

cameleiros de Gabaao e pelos sedentarios de Antalas 
(252). 

Nos seculos V e VI, a regiao em torno de Orao 

teve um grande desenvolvimento religioso e o cristianis- 

mo parece ter-se instalado em todas as cidades situadas 

entre o mar ,e o limes (253), pois em Pomaria (Tlem- 

cen), Altava (Lamoriciere), Numerus Syrorum (Lalla- 

Marnia), os ftumulos trazem a inscri^ao domus Romula, 

mostrando como a qualidade de romano — mesmo em 

se tratando de berbere romanizado — era inseparavel 

(251). 
(252). 
(253). 
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da qualidade de cristdo, fiase fato e muito interessan- 

te, poxque desde entao natamos em toda a Africa do 

Norte que a popula^ao crista toma consciencia da sua 

nacionalidade romana em face do mundo indigena, que 

permanecia barbaro. Apos a reconquista bizantina e 

principalmente apos a invasao arabe, todos os cristaos 

sao chamadosj — como ainda ate hoje — de rumes, 

com o sentido pejorativo de intrusos (254). 

Nessa mesma regiao de Orao, — portanto na Mau- 

ritania Cesariana — no VI seculo, mouros e roma- 

nos, ambos independentes do reino vandalo, aparecem 

curiosamente reunidos sob a autoridade dum rei indi- 

gena, Masuras, contemporaneo de Trasamundo (496- 

523). £:sse principe conseguiu 'estabelecer um grande 

estado, — que possivelmente abrangia parte da Tingi- 

tania, ,mas que for^osamente nela influiu — com a ca- 

pital talvez situada 'em Tiare, excelente posi^ao estra- 

tegica e comercial. Temos desse principe uma curiosa 

inscrigao (datada de 508), conhecida como a inscri^ao 

de Altava, que o indica como rei das tribos mouras e 

dos romanos (255): 

"rex gent(ium) Mawr(orum) et Romanor{um)". 

Alem de Altava, Masunas, possuia com toda a 

certeza outras duas cidades; Castra-Severiana e Safar. 

Sabemos tambem que confiara o governo desta ultima 

a um prefeito berbere chamado Masgivin (256). fisse 

principe mouro, que Garcopino (257) chama de Clovis 

africano, parece ter encarnado a defesa da civiliza^ao 

urbana, oriunda de Roma, contra a barbarie dos no- 

mades que cercavam o sen reino. 

Com a reconquista, iniciada em 533, os bizantinos 

restauraram parte do antigo dominio romano (Vide 

o limes bizantino na fig. 11), mas ocuparam, sem du- 

vida, uma area maior que a dos vandalos. Em 534, 

apossaram-se de Septen (a Abila dos romanos; a atual 

GAGfi, Nouveaux..213 
Apud JULIEN, op. dt, 286, 311-312; GAGfi, Nou- 
veaux. .213. 
JULIEN, op. cit., 286. 
in "Hesperis", VIII, 1928. pp. 143-144. Apud GAGfi 
Nouveaux..214. 

(254). — 
(255). — 

(256). — 
(257). — 
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Ceuta) e durante o VI seculo foram ocupando as cos- 

tas, tanto da Africa do Norte como da Espanha, in- 

clusive as Baleares. Como vemos, o Mediterraneo tor- 

nou-se mais uma vez um lago romano. Com a restau- 

ragao do limes, os colonos retomaram coragem e come- 

qaram novamente a entregar-se aos trabalhos agrico- 

las com intensidade, e assim o celebre fisco bizantino 

pode tirar grandes proventos da Africa reconquistada 

(258). Entretanto, devemos dizer que a Tingitania 

bizantina era muito diminuta, pois no reinado do im- 

perador Mauricio (582-602) ela estava feduzida as se- 

guintes pra^as: Septen (Ceuta) e Tingis. A Betica, 

por sua vez, compunha-se apenas de algumas cidades. 

Isso foi conseqiiencia da expansao germanica para 

o sul, pois os visigodos ocuparam Tingis no reinado de 

Heraclio (610-641), ficando somente Septen nas maos 

dos bizantinos (259). 

Os bizantinos, ao mesmo tempo que venceram mi- 

litarmente os vandalos, deram a Igreja da Africa 

um vigoroso apoio, — antes de entrar em conflito com 

ela — na sua luta contra o arianismo e o donatismo. 

Parece mesmo que o cristianismo nessa epoca obteve 

um novo sucesso, pois avancou em direcao ao Djeride, 

o Aures e o Zabe, no reinado de Heraclio (260). 

Os bizantinos auxiliaram tambem os principes in- 

digenas que mantinham a luta do cristianismo contra 

a barbarie. Assim, sabemos por Procopio que o gene- 

ral bizantino Solomao manteve boas relacoes com o 

mouro Masunas, de quern ja falamos. ftsse principe 

mouro parece ter sido o fundador da dinastia dos Dje- 

dares, assim conhecida gracas a treze monumentos fu- 

nerarios dos seculos VI e VII, em forma de pira- 

mide, — dos quais um atinge 45 metros de altura — 

erigidos ao sudoeste de Tiare. Essa dinastia prova- 

velmente foi toda crista, prova de que se o cristianismo 

nao obteve ai progressos, pelo menos se manteve esta- 

cionario (261). 

A Tingitania, que vimos administrativamente li- 

gada a Betica e influindo na Igreja da Espanha, rece- 

(258). — CHAVREBI£RE, op. cit, 64. 
(259). — Ibidem, 75; JULIEN, op. cit, 309. 
(260). — JULIEN, op. ci/., 311. 
(261), --Ibidem, 311-312; GAGfi, Nouueaux..213-214. 
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beu tambem influencias da Mauritania Cesariana, por- 

que se o desfiladeiro de Taza estava p^rdido pargl os 

romanos e seus sucessores, nao o estava para os indi- 

genas, que continuavam a comunicar-se por ele. fisse 

fato pode explicar porque as inscricoes cristas [a 

de Pomaria (Tlemcen) datada de 651 e a de Volubilis 

(Ksar Faraun) de 655] apresentam analogias tao 

grandes. Isso nos leva a concluir que houve ai, 

talvez, um rfeino indigena que dominou o desfiladeiro 

de Taza, abrangendo as duas regioes e onde o cristia- 

nismo, tardiamente introduzido, persistiu durante mui- 

to tempo (262). 

Antes da invasao arabe (VII seculo), a Igreja da 

Africa comecou sentir as repercussoes dos grandes mo- 

vimentos berberes do Magrebe, pois os grandes noma- 

des cameleiros se tornaram preponderantes no sul e as 

tribos se uniram em vastas confederacoes, cada vez 

mais proximas das provincias bizantinas, como por 

exemplo, a confederacao do Aures. Entretanto, sabe- 

mos que uma parte dessas tribos foi vagamente cristia- 

nizada, enquanto que a outra foi talvez converti- 

da ao judaismo; que a famosa Caina (Cahena) 

(263), rainha do Aures e heroina da resistencia ber- 

bere aos arabes, parece ,ter sido convertida ao judaismo 

e possuir um nome aparentemente semita. Por outro 

lado, muitas dessas tribos deviam lutar contra os rii~ 

mes e contra as primeiras investidas de Sidi-Ocba. ^ 

possivel mesmo que um cristianismo berbere continuas- 

se a existir em certas cidades semi-arruinadas, como 

Tingade. Mas a Arqueologia da a impressao de que, 

sobretudo na Argelia, a vida romano-crista recebeu um 

golpe verdadeiramente mortal no fim do VII seculo, 

com a invasao arabe (264). 

Mas se isso aconteceu principalmente na Argelia, 

temos a certeza de que a Igreja da Africa persistiu 

alhures, pois, um viajante arabe, El-Becri (XI se- 

(262). — JULIEN, op cit, 237; GARGOPINO, in "HespMs", 
VIII, 1928. pp. 135-145 e in "Rev. de Philoi:\ 1936, 
pp. 105-112. Apud GAGE, Nouveaux.., 217. 

(263). — Gf. supra, p. 79. Vide o excelente livro de MAGALI- 
BOISNARD, Le roman de la Kahena, 

(264). — GAGE, Nouveaux.215; GAUTIER, Le passe? de VA- 
frique du Nord, 270-274; BIAS, Arabes e mugulmar 
nos. II. 7. 
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culo), diz que em Tlemcen havia ainda cristaos. 0 

mesmo afirma um outro viajante (XI\ seculd) a pro- 

posito da regiao de EI-Tidjani, no Djeride tunisiano, 

onde os edificios cristaos continuavam de pe. Os do- 

cumentos eclesiasticos mencionam ainda a existencia 

de comunidades africanas, pois fazem referencia a 

listas de bispos africanos, dependentes de Roma ou de 

Alexandria (thronus Alexandrinns), mas o seu nu- 

mero vai diminuindo cada vez mais, chegando a 5 ou 

3 no meado do seculo XL Temos tambem cartas pon- 

tificias do VIII ao XI seculo, regulando questoes de 

hierarquia ou de administracao dessa Igreja da Africa 

(265) .i O papa Gregorio II, em 720 mais ou menos, in- 

terditou aos bispos italianos a ord'enacao de padres en- 

tre ,0s exilados da Africa (266). Como vemos, o cris- 

tianismo na Berberia teve uma longa agonia e segura- 

mente deve ter desaparecido no seculo XI com a inva- 

sao dos fanaticos hilalianos (beni-hilo), oriundos do 

Egito, que acabaram com a tolerancia religiosa ate en- 

tao mantida no Tell, gracas talvez ao pequeno numero 

de arabes ai estabelecidos, que viviam geralmente nas 

cidades da costa ou nas planicies. Os novos invasores 

ocuparam parte do Magrebe, mas nao conseguiram do- 

minar todos os montanheses, nem impor a todos os 

berberes a religiao mu^ulmana (267). 

A prova de que o cristianismo conseguiu manter-se 

em parte da Africa do Norte ate o seculo XI, e dada pelas 

ultimas descobertas arqueologicas, — datadas de 1917, 

mas cujos resultados foram somente publicados em 

1927 — que demonstraram a existencia en En-Ngila 

(268), duma necropole dos seculos X e XI com inscri- 

(265). — Vide P. MESNAGE, Le christianisme en Afrique, D6- 
clin et extinction, 1915, IDEM, Eglise mozarabe. E$- 
ctaves Chretiens, Apud GAGE, Nouveaux..216. 

(266). — Vide L.GODARD, in "Reu. Afr.", V, 48, citado por 
BUONAIUTI. II cristianesimo..,, p. 447, n. 5; W. 
SESTON, Les demiers temps du christianisme afri- 
cain, in "Mel arch, et hist", LIII, 1936, pp. 101-124. 
Apud GAGE, Nouveaux,.216, nota 1. 

(267). — GAGE, Nouveaux..., 216-217. 
(268). — Vide R. PARIBENI, Sepolcreto cristiano di Engila 

presso Suani Bent Adem, in "Africa Italiana", I, 1927 
(Uma dezena de tumulos). Compleraento de A. TO- 
DESCO, ibidem, VI, 1935, pp. 79-81 (dois ttimulps 
novos). Apud GAGE, Nouveaux..., 217. 
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^oes que revelam nitidamente sua proCedencia crista, 

portanto, trezentos anos mais recentes que as tres ulti- 

mas inscrigoes cristas de Volubilis (269), que ate en- 

tao eram consideradas como sendo os derradeiros do- 

cunrentos do cristianismo na Africa do Norte. Estas, 

todavia, nao perderam o valor para nos, pois servem 

de ultimo marco conhecido do cristianismo em Mar- 

rocos. 

A partir do seculo XI, todos os documentos e inscri- 

goes que possuimos, — pelo menos e o que nos revela 

a Arqueologia — sao oriundos da temporaria conquista 

normanda e dos prisioneiros cristaos de epoca mais re^- 

cente. (270). 

Havendo mostrado o desaparecimento gradual do 

cristianismo da Africa do Norte, isto e, a extingao duma 

das mais interessantes influencias da Antiguidade, ter- 

minamos aqui a nossa argumentacao. 

(269). — TH01JVENOT,Afote sur deux inscriptions chr£tien>- 
ne$ de Volubilis, in "Hesptris", XXI, 1935, pp. 131- 
139 (com tres figuras); CARCOPINO, in "Hespt- 
m", VIII, 1928, pp. 135-145 e in "Rev. PhiloL", 1936, 
pp. 105-112. Apud GAGS Nouveaux..217. 

(270). — GAGE, Nouveaux..217. 





CONCLUSAO 

Apos havermos discorrido sobre o tema que nos 

propuz^emos desenvolver, vejamos agora, para concluir, 

os resultados a que chegamos. 

Como vimos, concordam os autores na existen- 

cia duma identidade geologica ibero-norte-africana. 

Alem do mais, a Betica e Marrocos chegaram a formar 

um corpo a parte, entre o Mediterraneo e o Atlantico 

e, entre as fragoes restantes da Africa do Norte e da 

Iberia; pois, acreditamos haver provado que aquelas 

regides formar am uma verdadeira ilha, gracas a exis- 

tencia de dois estreitos que as isolavam completamente 

ao norte e ao sul: o norte-betico e o sul-rifenho. Hoje 

ainda, ap'esar da separata© pelo Estreito de Gibraltar, 

a Iberia e Marrocos apresentam grande semdlhani^a 

fisica: as mesmas formas litoraneas, o mesmo sistema 

orografico e ate, sob certos aspectos, o mesmo clima. 

De tudo isso, decorrem imensas conseqiiencias sociais, 

politicas e economicas, 

O Estreito de Gibraltar, pela sua pequena largura, 

representou sempre o papel duma verdadeira ponte 

entre suas duas margens. Essa proximidade e ess a 

identidade fisica, facilitaram muitissimo as comunica- 

^oes e podemos mesmo afirmar, que Marrocos sempre 

foi um ponto de passagem — e de passagem obrigato- 

ria desde os tempos pre-historico® ate os nossos dias — 

das grandes migragoes que demandavam a Europa vin- 

das da Africa e Asia, ou inversamente. A maioria des- 

sas migragoes — senao ft6das — e sem diivida alguma 

oriunda da Africa, ou pelo menos passou por Marrocos 

antes de penetrar na Europa. Essas migracoes pre-his- 

tdricas, em busca da Iberia e de outras regioes da 

Europa, disseminaram ai novos elementos de cultura, 

tendo influido mesmo, na eclosao de varios periodos da 

Pr^-historia europeia., 
Salientamos, entretanto, que as teorias e hipdte- 

ses que emitimos sobre as populacoes e culturas pr^- 

histdricas que se "estabeleceram na Africa do Norte, ou 
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que dela sadram, sao, reconhecemo-Io, suscetiveis de 

mudanca. Nao e possivel indicar precisam'ente como 

os acontecimentos se desenrolarain e talvez nunca o 

seja; mas, pelo menos pode-se, como o fizemos, indi- 

car as relagoes existentes entre a Africa do Norte (in- 

clusive Marrocos) e as regioes vizinhas. 

Uma conseqiiencia interessante da aproximaQao 

das duas regioes e do estabelecimento de relacoes es- 

treitas enlre elas, Verifica-se na formacao da popula- 

qao da Africa do Norte e da Iberia. Se o berbere? e 

um amalgam a de tipos fisicos, um verdadeiro calidos- 

copio humano, e porque sCmpre existiu uma antiquis- 

sima via de comunicagao do Egito para o Magrebe, por 

onde peti'etraram inumeros elementos etnicos. Alem 
dessa via de leste para oeste, houve sempre co- 

municagos da Berberia com o Sudao, atraves do lite- 

ral atlantico e do Saara, principalmenle na epoca em 

que este era menos esteril, Tudo isso produziu o ber- 

bere, individuo de "ra^a" branca, vindo de leste para 

a Africa do Norte, que se mesclou com os tipos huma- 

nos encontrados durante sua migra^ao e durante sua 

fixacao no solo da Berberia, recebendo tambem, mais 

tarde, contribui^oes etnicas oriundas do Mediterrineo 

oriental, do sul e ate mesmo, talvez, do norte da Eu- 

ropa. Basta lembrar os tipos fisicos dos libios do vale 

do Nilo, a pequena influencia negroide em certos tipos 

de Marrocos e o interessante problema do berbere lou- 

ro, para nos certificarmos disso. 

O berbere nao ficou confinado na Africa do Norte. 

Expandiu-se para o oeste, em dire^ao as Canarias, e 

para o norte, em dire^ao a Iberia, atraves de Marrocos 

e do Estreito de Gibraltar. Assim, o ibero veio da 

Africa do Norte e e da mesma estirpe que o berbere. 

6 verdade que mais tarde o ibero mesclou-se com outros 

elementos etnicos, provenientes de alem Pirineus. Mas, 

nao e so a Antropologia que vem em auxilio da nossa 

conclusao, de que entre o ibero e o berbere existe 

grande parentesco, pois a Linguistica prova que exis- 

tiu grande similitude entre os idiomas falados nas duas 

margens do Estreito de Gibraltar. A Linguistica pro- 

va tambem que a area dos dialetos libicos estendeu-se 

pelo nordeste da Africa e p'elo Saara, o que esta de 

acordo com os dados antropologicos. 
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Uma outra conseqiiencia da proximidade betico- 

marroquina e a afirmacao de que na Antiguidade, toda 

a potencia que possuiu uma das regioes, acabou domi- 

nando a outra. E elas procuraram dominar a rota do 

Mediterraneo para o Atiantico, porque quem dominas- 

se o Estreito dfe Gibraltar, dominava o comercio do es- 

tanho das Cassiterides e da prata das jazidas da Ibe- 
ria. Mas, a conquista dessa rota so foi possivel com 

o grande progresso dos conhecimentos nauticos e geo- 

gnkficos, como se pode verificar nos poemas bom^ricos 

e nas imimeras lendas, que mascaram a descoberta e 

a iiicorpora^ao do Mediterraneo ocidental e do Atian- 

tico ao mundo conhecido de entao. 

Os fenicios conquistaram a bacia ocidental do 

Mediterraneo, e para garantir a manutengao da rota de 

Tartesso, fundaram inumeros pontos de escala, tanto 

na costa da Africa do Norte, como no sul da Iberia'. 

Dessas escalas nasceram feitorias e colonias, e, destas, 

algumas se transformaram em verdadeiras metropoles, 

como tJtica, Tingis e Cartago na Africa, e Gades na Es- 

panha. Alem do estanho, os fenicios se interessaram 

tambem pelas materias primas do Sudao; para obta- 

ins, fundaram nas costas atlanticas de Marrocos va- 

rias feitorias. Assim nasceu a colonia de Lixo, que se 

transformou num centre de comercio intenso com o in- 

terior da Africa. 

Os gregos amea^aram a rota do estanho com sen 

movimento de coloniza^ao e expansao pelo Mediterra- 

neo ocidental, principalmente quando entraram direta- 

mente em rela^oes com Tartesso. Aproveitaram-se 

das dificuldades de Tiro para se firmarem na Iberia, 

mas quando Cartago conseguiu a hegemonia entre as 

antigas colonias fenicias, os focios foram obrigados a 

se retirar, sendo definitivamente detida a sua expan- 

sao pela alian^a etrusco-cartaginesa. Os gregos, des- 

de entao, tiveram pequena influencia em Marrocos, 

como se pode ver pela diminuigao dos conhecimentos 

geogrdficos nas obras dos seus escritores depois dessa 

epoca. 

Cartago, tendo conseguido a hegemonia entre as 

colonias fenicias da Africa do Norte, apossou-se de Ga- 

des e montou uma guarda feroz no Estreito de Gibral- 

tar, impedindo toda e qualquer concorrencia ao sen co- 
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m&rcio com as regioes atl&nticas. Entretanto, alguns 

nav^egantes conseguiram burlar essa vigiMncia e rela- 

taram suas viagens (de alem Coiunas de Hercules. Os 

p^riplos, — sobretudo o do cartagin&s Hanao — pro- 

vam a existencia dum intenso comercio dos indigenas 

da costa atlintica de Marrocos com os piinicos e gadi- 
tanos, principalmente com estes ultimos, pois Gades 

sempre foi o porto de onde partiram as expedi^oes 

para a costa noroeste da Africa, por s^erem seus mari- 

nheiros os melhores pilotos para essa rota. 

A civilizagao cartaginesa difundiu-se granderaente 

quando Cartago, mal sucedida na sua luta pela supre- 

macia na Sicilia e Mediferr^neo ocidental, resolveu 

abandonar a tradicional politica de estabelecimento de 

feitorias e colonias ao longo das costas, pela conquista 

de territorios compactos. Assim, ela se apoderou da 

regiao que a circundava, nao podendo talvez alargar a 

sua conquista para oeste em virtude da formagao de po- 

derosas confederacoes de tribos, de onde sairam mais 

tarde os estados berberes. Apoderou-se tambem do 

sul da Iberia ate ao Ebro, formando deste modo, no 

Extremo-Ocidente do Mediterrineo, um solido bloco 

politico-economico, apoiado no qual lutou mais uma 

vez contra Roma. 

Os romanos, na sua luta contra .Cartago, utiliza- 

ram-se de Masinissa, que foi o instrumento destruidor 

do poderio punico, nao obstante ser ^le um principe 

educado na cultura cartaginesa. Roma apoderou-se 

do sul da Iberia, obteve o auxilio de Gades e de Ctica, 

c acabou por destruir Cartago. Com a queda da CA- 

dade Nova, os romanos destruiram o poder que man- 

tinha fechado o Estreito de Gibraltar, impedindo o co- 

mercio dos deipais paises do Mediterraneo com as re- 

gioes do Atlantico Norte. Mas, em conseqiiencia, a 

navegagao e o comercio com o Sudao foram abando- 

nados parcialmente, porque desaparecendo Cartago, 

grande centro consumidor, os produtos da costa no- 

roeste da Africa nao podiam concorrer com as materias 

primas sudanesas vindas atraves do Egito e do Mar 

Vermelho, que chegavam mais baratas e mais rapida- 

mente aos grandes centros manufatureiros do Imperio, 

localizados na regiao do Proximo-CMente. Entretan- 

to, o trafego com a costa atlantica de Marrocos nao de- 
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saparecfeu de todo, pois os gaditanos, tanto marinhei- 

ros como Pescadores, freqiientaram durante muito tem- 

po ainda, as regions do uadi Draa e dos grandes arqui- 

pelagos oceanicos. 

Os romanos nao se interessaram geralmente pelas 

expedi^oes ao longo do Jitoral marroquino., Mas, em 

compensa^ao, empreenderam varias expedicoes terres- 

tres, — muitas em persegui^ao aos nomades que per- 

turb avam a pax romanct — chegando ate ao sul do 

Saara. Essas expedicoes mostrara que sempre existiu 

um trafego, — nao muito grande, e verdade — entre 

as costas do Mediterraneo e as regioes do Sudao, atra- 

ves do deserto saariano. Essas comunicacoes foram 

muito facilitadas com a introdugao do camelo na epoca 

do Imperio Romano. 

Os berberes nao souberam aproveitar a oportuni- 

dade que se Ihes apresentou com a queda de Cartago^ 

para se tornarem livres. Uma parte deles auxiliou 

Roma a destruir sua rival, mas ficaram presos a um 

poder mais forte ainda. Os seus principes percebendo 

isso, tentaram, aproveitando-se das dificuldades roma- 

nas, declarar-se independentes e fundar um imperio 

que substituisse o de Cartago. Mas todos ^les fracas- 

saram. Roma so ficou com o territorio de Cartago pro- 

priamente dito, jnas instalou guarnigoes e aparelhou um 

certo mimero de portos em outras partes da Africa do 

Norte, dominando assim, praticamente, todas as vias de 

acesso e saida da Berberia. Alem do mais, a aproxi- 

magao e o dominio da Betica, facilitaram muitissimo a 

tarefa de Roma. 

Com a sua tradicional politica de dividir para go- 

vernar, Roma acirrou os qdios, sempre existentes, entre 

os principes berberes. Na's lutas que caraterizaram o 

fim da Republica, eles tomaram partido, mas sempre 

uns contra os outros. Asim, houve modificacoes de 

fronteiras, aumento ou supressao de estados, recruta- 

mento de mercenarios berberes para a luta na Iberia, 

e ate mesmo invasoes da Betica pelos mouros. 0 sim- 

bolo .desse agitado periodo foi Sertorio, que combateu 

tanto na Ibdria como na Africa do Norte e que, de pas- 

sagem por Gades, pensou em se estabelecer nas Ilhas 

dos Bem-Aventurado^. fisse fato e bem significativo. 
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pois indica cjue continuava a existir o velho trafico en- 

tre Gades "e a costa noroeste da Africa. 

Roma, fortemente estabelecida na Espanha e na 

parte oriental da Africa do Norte, achou desnecessario 

governar diretamente a Mauritania e a Numidia. For 

isso, criou estados-tampoes, entregues a principes in- 

digenas, para a prote^ao das provincias e colonias roma- 

nas contra o ataque dos ndmades. Entre esses principes, 

o mais celebre foi o sabio Juba II, que empreendeu um 

famoso inquerito sobre as Canarias, mostrando asslm 

que nao se havia ainda perdido b contacto com a costa 

atlantica de Marrocos e com o grande arquipelago 

oceanico. O seu sucessor foi eliminado por Caligula, 

sob o pretext© de ter auxiliado Tacfarinates; mas na 

realidade, Roma nao obtivera o resultado esperado com 

o estabelecimento da monarquia na Mauritania. O re- 

ceio de que a Betica, a mais romanizada das provincias, 

f6sse pilhada pelos nomades cada vez mais turbulen- 

tos, levou Roma a anexar o reino de Ptolemeu, Mas 

apesar disso, os mouros conseguiram por diversas ve- 

zes, transpondo o limes e o Estreito, saquear a Betica. 

Diocleciano, destacando a Tingitania das demais 

provincias da Berberia e incorporando-a a diocese da 

Espanha, reconheceu a sua dependencia economica e 

militar da Betica, pois o continuo avan^o dos nomades 

e a ocupa^ao do desfiladeiro de Taza, a reduzira a uma 

simples faixa litoranea. 

A civilizagao romana se fez sentir com certa inten- 

sidade na Tingitania, — nas cidades maritimas e em 

Volubilis — gragas principalmente as rela^oes manti- 

das com a Betica e as colonias romanas ai estabeleci- 

das. Uma das suas maiorfes conseqiiencias foi a intro- 

dugao do cristianismo, que, como era natural, pene- 

trou pelo literal, mas permaneceu mais tempo no inte- 

rior, mesmo depois da invasao dos arabes. A igreja 

da Africa teve grande influencia sobre a Igreja da Es- 

panha e inversamente, nao somente na dpoca romana, 

como tambem no periodo visigotico e bizantino, e ate 

mesmo ,sob o dominio arabe. A liturgia e os santos 

duma regiao foram levados para a outra, indicando 

esse fato que as rela^oes entre elas continuavam inten- 

sas. O desaparecimento do cristianismo foi gradual, 

tendo come^ado pelo literal, em virtude da ocupa^ao mu- 
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gulmana. Mas como aconteceu- com a influencia punica» 

o cristianismo na Berberia permaneceu no interior, 

principalmente na regiao montanhosa, onde tinha pe- 

netrado por liltimo. Podemos s'eguir sens tracos na 

Tingitania ate o seculo VII, sendo certo, entretanto, que 

ele perdurou em outras regioes do Norte da Africa at6 

o seculo XI. 

Aqui damos por terminadas as nossaS conclusoes, 

pensando ter provado aquilo que nos propuZ'emos fa- 

zer na nossa Introdu^ao, isto e, demonstrar que entre 

Marrocos e a Iberia, devido a proximidade e as condi- 

coes favoraveis, se eslabeleceu durante a Antiguidade 

uma identidade etnica e cultural, que teve grande re- 

percussao na Historia das duas regioes. Elas formaram 

um verdadeiro bi-continente. 
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ERRATA 

Deixamcs ao cuidado do leitor a corre^ao de pequenos descuidos de 

rcvisao; entretanto, nao podemos deixar de apontar os seguintes lapses que, 

de algum modo, podem alterar o nosso pensarnento ou o valor cientifico 

do texto. 

NA PAGIXA 

15. nota 11: 

38, linha 1: 
48. linha 6: 
48, linha 24: 
51, linha 34: 
52, linha 15: 

53, linha 28: 
53, nota 75, linha 10: 
55, nota 87, hnha 8: 
56. nota 91, linha 4: 
57. linha 5: 
60. linha 7: 

66, linha 30: 

67, linha 7: 

71, linha 16: 

72, linha 31: 
74, nota 35, linha 2: 
74. nota 36, linha 1: 
84. linha 30: 

85. linha 1: 
88, nota 101, linha 2: 
90. nota 111, linha 2; 

101, nota 13, linha 2: 

105, nota 26, linha 2: 
109, nota 39, linha 14: 
113, nota 51, linha 1: 
133, nota 58, linha 1: 

137, nota 5, linha 38: 
160, linha 5: 
201, linha 30: 
203, linha 2: 
208, nota 48-a, linha 40 

208, nota 48-a, linha 47 
230, linha 30: 
239, linha 23; 
242, linha 15: 
242, linha 27: 
246, linha 5: 
25.', linha 10: 
26:< linha 11: 
205. linha 13: 

ONDE SE Eft: 

op. cit., 100: 
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Prette 
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Chapelle 
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400 e 416). 
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96, 
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325. 
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GENNEP, 
3,3. 
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substituir por 
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Cabraria 
que era a 
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307) 
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(258) 
Masuras 

LK1A-SE; 

E'Afriqne saharienne ©t 
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Harlot 

cone invertido 
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299. 
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I, 96. 
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Apollomum Rho- 
dium, 

235. 
grrego maurusii 
VAN GENNEP, 
3, 3 e 8. 

TcJxo? 
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Murzuque 
Agisimba 
obra foi completada por 

C. Sdlio, que nao a 
modificou 

Antonino 
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que estava mais pr6xima da 
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Urso 
337) 
Galieno 
1,248) 
.Masunas 
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