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0 presente Boletim e a tese de doutoramento do assistente da 
Cadeira, Prof. Pedro Moacyr Campos, aprovada com distingdo em 
1945. O trabalho tem um grand e valor, pois pode ser consider ado 
como introdugao aos estudos historicos, mostrando como os textos 
podem ser diretamente aproveitados para deles se extrair interpre- 
taqoes inteiramente novas, principalmente entre nds, onde o estudo 
de civilizagao antiga tem sido tao descurado. Alem do mais, ate hoje 
nao foi feito um trabalho comparativo, como a tese em aprego, dedica- 
da de maneira especial d Germania de Tdcito e o Bellum Gallicum 
de Cesar, ou, pelo menos, disso ndo temos notkia. 

E. SIMOES DE PAULA. 





PREAMBULO 

Ao aceitarmos cotno assunto de nossa tese de doutorado o 
estudo dos germanos primitivos atraves dos out ores classic ost ndo 
ignordvamos as dificuldades que se nos deparariam no decorrer da 
nossa pesquisa: a bibliografia rejerente d materia e totalmente euro- 
peia, e a interrupgdo das relagoes comerciais com a Euro pa, decorrente 
da guerra, ndo nos permitiria a consulta de obras de grande valor, 
como as de L. Schmidt, E. Norden, 0, Bremer, Koepp, Schumacher, 
Kossina, etc.; por outro lado, como a questdo por nos escolhida e 
quase totalmente negligenciada no nosso meio, as hibliotecas public as 
muito pouco oferecem de que nos pudessemos valer. A prdpria obra 
de H. Paul, Grundriss der germanischen Philologie, tivemos a 
boa sorte de encontrd-la, mas na sua primeira edigdo e, portanto, ndo 
incluindo ainda a parte de Etnografia, — da autoria de 0. Bremer, 
— e que era a que mais nos interessava, Recorrendo a bibliotecas 
particulares, por felicidade, encontramos intelectuais de boa vontade, 
— aos quais aproveitamos a oportunidade para agradecer, — e que 
nos jranquearam todas as obras que por acaso nos interessassem. E 
assim, gragas a esta boa vontade, pudemos levar a cabo, — de maneira 
bem modesta, e verdade, — a tarefa que nos havtamos proposto. 
Ainda a dejiciencia bibliogrdfica nos obrigou a langar mdo de obras 
jd consideradas antiquadas, como por ex., a de Geffroy, Rome et 
les Barbares. 

Lutando com todas estas dificuldades, procuramos entao dedicar 
o maximo de nossa atengdo ao metodo a seguir no decorrer do 
trabalho, esjorgo este que, — pelo menos nas condigdes do momenta, 
— constitui, a nosso ver, o elemento principal de uma tese da nossa 
cadeira. Assim, iniciaremos por uma introdugdo, onde se tratard da 
questdo do comercio do dmbar, importante para o estudo dos pri- 
meiros contactos entre os mediterrdneos e os povos germdnicos; 
passaremos go nome Germanos, procurando ex por as principais 
hip dieses concernentes d sua interpretagdo; os povos germdnicos, 



tais como se encontram mencionados nas obras elds sic as, constituirao' 
o ohjeto dos capitulos II e III; o capitulo IV serd dedicado d 
ohservd(do das principais bases jornecidas pelos autores latinos para 
o estudo da sociedade germanica; o V capitulo tratard ligeiramente 
de uma espicie de questao suplementar, tal como seja a que diff 
respeito as relates celto-germdmcas; passaremos, enjim, ds conclv- 
soes do nosso trdbalho. 



INTRODUgAO 

PtTEAS DE MARSELHA E A ROTA DO AMBAR 

Conforme nos diz M. Cary, "ha uma grande diferenqa entre os 
objetivos dos exploradores antigos e os dos exploradores modernos. 
fistes foram, quase sempre, rdealistas, enquanto que os seus pre- 
decessores procuravam resultados quase que exclusivamente mate- 
riais'X1), e eram, — podemos mesmo dizer, — "puramente comer- 
ciantes, materialistas e utilitarios". De fato, todos os grandes explo- 
radores da Antiguidade, — fossem eles gregos ou femcios, — tinham 
sempre em mira finalidades exclusivamente comerciais, materials por 
excelencia, tais como, por exemplo, a busca do estanho e do ambar. 

fistes dois artigos, — principalmente o ultimo, — apresentam 
para o nosso estudo um grande interesse, porquanto "estanho e 
ambar permitiram ao mundo mediterraneo antigo os primeiros con- 
tactos com os hiperb6reos".(2) 

O estanho era muito procurado pelos antigos por sen necessario 
ci fabricaqao do bronze, e para obte-lo, iam os fenicios e, — mais tarde, 
— os gregos de Marselha, busca-lo nas costas dos mares do Norte, 
mormente na Gra-Bretanha. 

Quanto ao ambar, era ele muito apreciado pela Antiguidade, 
como materia preciosa utilizada na feitura de joias e de enfeites em 
geral. Ao contrario do que se verifica com o estanho, o ambar nac 
tinha finalidade alguma de ordem pratica, conforme bem o acentuou 
Plinio-o-Antigo: "Quanto ao succino, o proprio luxo nao pode ainda 
imaginar para ele qualquer justificativa".(3) 

Contudo, apesar desta inutilidade pratica, era o ambar objeto- 
de intense comercio, conhecido ja pelos proprios fenicios. (4) Assim, 

(1) M. Gary e E. Warmington, Les explorateurs de VAntiquiti, p. 9.. 
(2) Karl Lamprccht, Deutsche Geachichte, 1.' vol. pSg. 59. 
(3) Naturalis Historia. XXXVII, 10; mais adiante, no mesmo livro, 

cap. 12, diz ainda Plinio: "...no succino, nada agrada, a nSo ser o senti- 
mento do luxo". 

(4) G. Maspero, Histoire ancicnnc des peuples de tOrient, pig. 294. 



cm tempos anterlores a Homero, mercadores pertencentes a este 
povo ja falavam de um certo rio, em cuja corrente boiavam pedaqos 
de arvore que tinham a ardencia do proprio sol, motivo pelo qaal 
denominavam-nos ^pedras de sol". Homero, na Odisseia, (XV, 460), 
menciona tambem o ambar (do mesmo modo que Heslodo), aplican- 
do-lhc o nome de electron, ao que se supoe, pela primeira vez;(5) 
de acordo com Plmio-o-Antigo, tal nome seria dado ao ambar deri- 
vando-se de Elector, uma das designaqoes do sol na Antiguidade.(®) 
Entretanto, "que enteridiam por ijXsxiQOv, rjXexxQOioi, o autor da 
Odisseia e Heslodo ? — £ esta uma questao sobre a qual os eruditos 
ainda nao entraram em acordo e que nao parece suscetlvel de uma 
soIuqSo certa, porque os textos nao permitem determinar o que era 
o electron de Homero e de Heslodo. Era seguramente u'a materia 
preeiosa de um brilho muito vivo, visto que e comparavel ao do ouro, 
ao da prata e ao do marfim. A maior parte dos crlticos e comenta- 
dores de Homero e propensa a crer que o poeta designou por este 
termo uma pedra preeiosa. Uma tradiq5o presume se trate da subs- 
tancia que Telemaco admirava nas muralhas do palacio de Menelau; 
uma outra, mais recente, identifica o electron com o vidro (toxXog); 
interpreta^oes modernas opinam pelo esmalte. Mas, na falta de 
provas, nada impede que o bom senso admita incrustaqoes de ambar 
ao lado das de marfim, no palacio do rei de Esparta, desde que os 
colares, dos quais se fala em dois trechos do mesmo poema, sao 
geralmente. considerados como compostos de ouro e de perolas ou 
graos de ambar". (7) 

Em Her6doto, (III, 115). lemos que o electron era proveniente 
de um rio que se lan9ava no mar do Norte, e a que os barbaros 
chamavam Eridano. A este rio ligou-se a lenda segundo a qual o 
ambar seria originario das lagrimas das irmas de Faetonte, conforme 
se le em Diodoro da Sicilia(8) e em Plinio-o-Antigo.(9) Surgiria 
aqui a questao de se elucidar perfeitamente que rio seria este Eri- 

(5) G. Dottin, Les anciens peuples de 1'Europe, pag. 39. 
(6) Naturalis Historia, XXXVIII, 10. 
(7) Ch. Daremberg e E. Saglio, Dictionnaire des Antiquites Grecques 

et Romaines, tomo II, art. Electrum, pag. 532. 
(8) Biblioteca Historica, V, 23: "Muitos poetas e historiadores dizem 

<IU€ Faetonte, filho do sol, sendo ainda crianga, pediu a seu pai que Ihe 
confiasse durante um dia a diregao de sua quadriga. Tendo obtido a per- 
missSo, Faetonte subiu para o carro; mas os cavalos sentiram que estavam 
sendo conduzidos por um menino que nSo podia ainda manejar as bridas, 
e sairam do caminho habitual. Errando a principio pelo ceu, eles o abrazaram, 
e la deixaram este circulo que se chama a Via-Lactea. Eles incendiaram em 
seguida uma grande parte da Terra, e queimaram uma vasta regi3o, quando 
J4plter, irritado, fulminou Faetonte e recolocou o Sol na sua via costumeira. 
Faetonte caiu na embocadura do P6, outrora chamado Eridano. Suas irmas 
ehoraram amargamente a sua morte; sua dor foi tao profunda que clas mu- 
daram de natureza e se metamorfosearam em alamos. Estas arvorcs deixam 
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dano. Para PHnio e para Diodoro, tratar-se-ia do P6, e PHnio, 
pondo em duvida a veracidade da origem lendaria do ambar, impugna 
tambem a asserqao de que algum outro curso d'agua pudesse corres- 
ponder ao Eridano: "Outros, menos exatos, disseram que no mar 
Adriatico estavam as ilhas Electridas, para onde o P6 carreava o 
.suedno. Mas e certo que nao houve jamais ilhas como este nome 
nestas paragens, e que nesta costa nao ha nenhuma outra ilha a que 
as aguas do P6 possam ter levado qualquer coma. Quanto a fis- 
quilo, colocando o Eridano na Iberia, isto e, na Espanha, dando-Ihe 
o nome de Rodano; quanto a Euripedes e a Apolonio, fazendo chegar 
por uma embocadura comum no Adriatico o Rodano e o P6, serao 
perdoados mais facilmente, — sendo eles, como eram, tao ignorantes 
<ia geografia, — ignorando tambem a proveniencia do succino".(10) 

Entretanto, si o Eridano, — de acordo com a opiniao de PHnio, 
— correspondia indubitavelmmente ao P6, como se explicaria que 
Herodoto, por exemplo, afirmasse que o referido rio se lanqava no 
mar do Norte? — Possivelmente Herodoto pretendia referir-se ao 
Adriatico, que fica a noroeste em relagao a Grecia; mas, por outro 
lado, como conciliar esta asserqao com a outra, relativa a ilha onde 
o ambar devia existir em abundancia, uma vez que ela nao se po- 
deria localizar na embocadura do P6? — Esclarece-se a questao de 
maneira bastante plausivel, conforme nos diz G. Dottin: "a confusao 
com a embocadura do P6 se explica pela identidade de nome dos 
dois Eridanos, dos quais um corria na regiao dos venetos do Adria- 
tico e o outro nao longe dos venetos da Germania, o mesmo se 
verificando quanto a localizaqao da lenda do ambar entre os ligures. 

"Cicnos, — reis dos ligures, — e, com efeito, parente de Faetonte 
(Higino, 154; Pausanias, I, 30, 3; Ovidio,. "Metamorfoses", II. I, 
380; Virgilio, "Eneida", X, 185-194). Mas, antigamente, os ligures 
ocupavam as costas do mar do Norte, d'onde foram expulsos pelos 
celtas; em conseqiiencia, encontramos mais tarde a lenda das irmas 
de Faetonte difundida entre os celtas (Paus., I, 3, 6; Apol., IV, 
603-613) ".(11) 

Assim sendo, afirma-se sempre a costa norte da Europa como 
o principal ponto de origem do ambar para o mundo mediterraneo. 

anualmente, na mesma epoca, correr lagrimas. Ora, estas ISgrimas, solidifi- 
cadas, constituem o electrum, que sobrepuja em brilho aos outros produtos 
do mesmo genero". 

(9) Naturalis Historia, XXXVII, 10: "Aqui ha ocasiao de revelar 
as mentiras dos gregos: que o leltor tenha alguma paciencia e nos deixe expor 
o que eles narraram de maravilhoso; isto interessa tambem k nossa instrugao. 
Faetonte tendo sido fulminado, suas irmSs choraram tanto que foram trans- 
formadas em alamos: e todos os anos suas lagrimas produzem o electrum, 
nas margens do Eridano, que chamamos de P6". 

(10) Naturalis Historia, XXXVII, 10. 
(11) G. Dottin, op. cit., pags. 39-40. 

— 11 — 



Assente cste primeiro ponto, vejamos a questao do local onde 
especialmente era recolhido o ambar. 

Notamos, na comparaqao dos textos de Diodoro e de Plmio, 
que ambos os autores falam de uma ilha, onde o ambar era lanqado 
pelas ondas do mar. O primeiro diz que "em face da Citia e acima 
da Galia esta uma ilha chamada Basileia. £ nesta ilha que as ondas 
do mar atiram em abundahcia o que se chama Electrum".^) 
E na Naturalis Historic, (XXXVII, 10), Plinio escreve que "a 
um dia de viagem das margens do Meutonomon esta a ilha de 
Abalus, onde as aguas lanqam o succino na primavera", e que 
"Timeu admitiu esta opiniao, mas chamou a ilha Basileia". 

Desta maneira, tanto a ilha de Abalus como a de Basileia seriam 
uma e a mesma cousa. Todavia, quern teria sido o primeiro a nos dar 
noticia da existencia de tal ilha? — De um modo tao seguro quanto 
os documentos no-lo permitem afirmar, podemos concluir que tal 
primazia cabe a um navegador grego de Marselha, Piteas, que teria 
partido de sua cidade natal em busca das regioes onde se encontravam 
o estanho e o ambar. £ esta viagem de grande importancia para o 
assunto que ora abordamos, pois que foi no seu decorrer que os 
gregos tiveram, pela primeira vez, contato direto com os germanos. 
Piteas teria feito a narrativa de sua expediqao, mas de seus escritos 
so nos restam pequenos fragmentos, que chegaram ate nossos dias 
por intermedio de Estrabao e do ja citado PHnio-o-Antigo. 

Sabemos, porem, que Piteas era um erudito burgues da cidade 
de Marselha, que na epoca do apogeu de sua patria, por volta de 
300 a.C.,(13) resolveu ele proprio ir as famosas terras do ambar e 
do estanho. Interessante e notar-se que, alem de sua finalidade prin- 
cipal, de ordem inteiraraente pratica, Piteas era tambem levado por 
interesses de ordem cientifica, concernentes as dimensoes e a forma 
da Terra, voltando ainda as suas cogitaqoes para o estudo do feno- 
meno das mares. O seu valor nao foi, apesar de tudo, reconhecido 
pelos antigos, visto que Polibio e Estrabao nao quizeram admitir 
como verdadeiras, na sua maior parte, as afirmaqoes e as descobertas 
de Piteas; Erastostenes, ao contrario, fez justiqa ao marselhes, no 
qual foi seguido pelos modernos, que encaram "os fragmentos de 
Piteas como os textos mais preciosos entre os que foram conservados 
a respeito da geografia da Europa Ocidental no IV seculo a.C.".(14) 

Tendo atravessado as colunas de Hercules, atingiu o navegador 
a cidade de Gades, — hoje Cadix, — partindo dai para velejar ao 

(12) Biblioteca Histdrica. V. XXIII. 
(13) De acdrdo com M. Gary, "suas viagens tiveram lugar entre 322 

e 285 a.C.. Foi por volta de 310-306 que Sic devcria ter forqado o bloqueio 
do estreito, porque nesta Spoca os cartagineses estavam absorvidos na defesa 
de sua prdpria cidade contra os siracusanos". (op. ci'f., p&g. 52). 

(14) G. Dottin, op, cit., pig. 247. 
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longo das costas da Espanha e da Galia; contornou em seguida a 
Gra-Bretanha, chegou a longinqua e discutidissima Tule e voltou 
para o sul, provavelmente para o mesmo ponto d'onde partira para 
contornar a Inglaterra. Navegando entao ao longo da costa continen- 
tal do canal da Mancha e do mar do Norte, teria ido o navegador 
marselhes, — segundo Estrabao, — "para la do Reno ate a Citia" 
e "ate o rio Tanais".(15) 

Nesta ultima parte de sua viagem e que Piteas teria chegado a 
"uma regiao chamada Baunonia, no grande estuario do Metuonis. 
La moravam os supostos teut6es".(16) alias, o que nos diz PHnio: 
"Piteas narra que os gutdes, naqao germanica, habitam em um 
espaqo de 6.000 estadios as margens do Meutor.omon (chama-se 
assim um baixio do Oceano) :(17) notamos apenas a diferenqa entre 
a fonte de PHnio, onde se le gutdes, e o texto do interprete, que se 
refere a teutoes. Veremos, adiante, a razao desta diferenqa. Em 
frente a esta costa o marselhes teria encontrado uma ilha, distante 
dela um dia de viagem,(18) — a ilha de Abalus, ou de Basileia, cuja 
importancia residia em que, pela primavera, o mar lanqava em suas 
praias grande quantidade de ambar, de tal modo que "os habitantes 
dele se servem, como se se tratasse de madeira",(19) como com- 
bustivel. 

Tres sao as principais questoes que se nos apresentam num co- 
mentario ao citado roteiro de Piteas de Marselha; 

1 —-A explicaqao a respeito do rio Tanais. 
2 — A questao dos povos gutoes. 
3 — Ver a que ilha atual correspondem os nomes Abalus, 

Basileia, etc. 
Tanais era o nome pelo qual, na Antiguidade, se designava o rio 

Don. Ora, evidentemente, nao era possivel encontrar-se a embocadura 
do Don na costa norte da Europa. Como explicar entao o emprego 
do nome Tanais por Piteas, nao obstante devesse haver nos seus 
escritos um mixto de ficqao e de realidade, o que, — alias, — nao e 
raro entre os autores da Antiguidade? 

Poder-se-ia, em primeiro lugar, supor que tivesse havido con- 
fusao entre o Don e o Vistula, ao qual o explorador teria aplicado a 

(15) Apud M. Gary, op. cit.. pag. 57. 
(16) Lamprecht, op. cit., p&g. 60. 
(17) Naturalis Historia, XXXVII, 10. 
(18) Naturalis Historia. XXXVII, 10 e IV, 27, onde se IS ilha Raun6- 

nia, outra designagSo para o mesmo acidente geogrSfico. Quanto ao que se 
IS no livro IV, 27, 5 ("Segundo Xenofonte de Lampsaca, uma navegaqSo 
de tres dias conduz da costa da Citia a uma ilha de tamanho imenso, Biltia; 
Piteas a chama de Basilia), deve tratar-se de uma confusao de Plinio, uma 
vcz que Baltia era o nome entSo aplicado & EscandinSvia. 

(19) Naturalis Historia, XXXVII, 10 
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mesma denominagao de Tanais. Mas, neste caso, Pi teas deveria ter 
entrado pelo mar Baltico e, — para tanto, — atravessado os estreitos- 
dinamarqueses. Como se compreenderia, dada esta hipotese, que 
acidentes geograficos tao dignos de nota, como estes estreitos, nao 
tivessem merecido sequer a mais leve referencia nos relates da viagem 
do marseHies? — Afasta-se, portanto, esta primeira afirmativa, por 
se nos afigurar de dificil sustenta^ao. Johannes Scherr tambcm corn- 
bate categoricamente esta hipotese, como se podera ver pelo seguinte 
trecho: "Nao e verdade, como se tinha falsamente opinado, que 
Piteas tivesse penetrado ate a terra do ambar, a peninsula prussiana 
oriental da SamIandia",(20) 

M. Cary(21) e de opiniao que "nao devemos atribuir grande 
importancia a men^o do Tanais, que aparece n'uma observa^ao 
humoristica de Polibio, dizendo que "Piteas viajou ao longo da 
Europa, de Gades ao Tanais"., Isto, certamente, nao passa de mera 
expressao metaforica, tao vaga quanto ao dizer-se "da China ao- 
Peru". 

Por outro lado, ja Camille Jullian(22) aventa uma outra hipo- 
tese, bastante plausivel: a de que a confusao de Piteas fosse resultante 
das prdprias confusoes geograficas da epoca, que admitiam rios com 
dupla embocadura, como que cercando a superficie da Terra; leve-se 
ainda em conta, que o Tanais pode ser considerado como o mesmo 
"rio Oceano" da Antiguidade. Em vista disto, ao navegante poderia 
ter ccorrido a ideia de que na costa norte da Europa, pudesse ter a 
sua segunda embocadura o mesmo Tanais que desembocava no mar 
Negro. Talvez, alem disso, o fato de Piteas encontrar o ambar na 
costa do mar do Norte o tivesse levado a certeza de que se tratava 
do Tanais; isto porque no litoral do mar Negro ia dar uma das rotas 
do ambar, passando pelo Vistula e pelo Dniester. Ora, como o Tanais 
desembocava no mar Negro, tornava-se possivel a confusao de 
Piteas. 

Dada a impossibilidade de se tratar do Don, e afastada a su- 
posiqao da entrada do navegante marselhes pelo mar Baltico a dentro, 
restam-nos dois rios a considerar: o Reno e o Elba. 

De todos os autores consultados, apenas um, — o respeitavel 
W. Scherer, — opta pelo Reno, dizendo textualmente o seguinte: 
"No tempo em que Alexandre-o-Grande abria a India a ciencia. 
grega, um erudito grego, Piteas de Marselha, partindo de sua cidade 
natal, atraves do estreito de Gibraltar, navegou ao longo da costa 
ocidental de Espanha e da Franca, contornou a Bretanha e descobritt 

(20) Johannes Scherr, Germania, p&g. 2. 
(21) M. Gary, op. cit. p&g. 58. 
(22) C. Jullian, Histoire de la Gaule, 1.* vol. pig. 422, hota I. 
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■na embocadura do Reno os teut6es".(23) 
Ora, nao era nas praias da embocadura do Reno, mas nas dd 

Elba, que o mar lan^ava grahde quantidade de ambar na primavcra. 
O Elba e, assim, reconhecido pela maioria dos Hstoriadores como 
correspondendo ao JEstuarium Oceani Metuopidis, que encontramos 
mencionado em PHnio. Importantissima e para nos a solugao exata 
desta questao, porque la, justamente na embocadura daquele rior 
foram encontrados por Plteas povos que, de acordb com todas as 
indicaqoes, ja eram germanos. 

Ph'nio-o-Antigo da a estes povos a denomina^ao de "gutoes" e 
"teutoes", como dois ramos diversos, visto que, apos dizer que os 
primeiros recolhiam o ambar e o utilizavam como combustivel,. 
continua dizendo que eles vendiam-no tambem aos "teutoes, seus 
vizinhos". Os diversos autores nao tratam, todavia, deste particular 
e, considerando-os como se fossem apenas um mesmo povo, divergem 
sobre a denominaqao que Ihe devia ser aplicada. A este respeito e 
bastante interessante o seguinte trecho, que encontramos em Camille 
JulHan; "Zeuss aceita a primeira designa^ao, porque ele a liga aos 
godos, situados na Samlandia; Mtillenhoff prefere a segunda, vendo 
nestes povos os teutoes da peninsula cimbrica. A escolha de guides 
ou de gutoes (cf. Tacito, Germania, II, com Ingaevones; Inguiofite- 
ms, Anais, I, 60), me parece preferivel, porque a palavra se en- 
contra nas duas passagens em que se trata de PiteaS, e prende-se 
a este nome".(24) Invoca-se, entretanto, um argumento em favor 
do ponto de vista de Miillenhoff: o nome de gutoes, ou mesmo- 
guides, prende-se a godos, e estes, na epoca em que Piteas realizou' 
a sua viagem, deveriam estar ainda localizados na regiao da Samlan- 
dia, em pleno Baltico, portanto. Ora, se Piteas nao entrou por este 
mar a dentro, nao poderia tambem ter travado contato com os povos 
que habitavam nas suas margens. Concluiriamos, nestas circunstan- 
das, que "aqui, bem na costa ocidental do Schleswig-Holstein, en- 
controu Piteas de Marselha, contemporaneo de Alexandre Magno, 
os godos, ou, — de acdrdo com as ultimas pesquisas, — os 
teutoes".(25) 

Todavia, Camille Jullian, continuando o trecho que acima trans- 
crevemos, e de opiniao que nao se poderia tirar grandes conclusdes 
tomando por base um ou outro nome, isto "porque todos dois podem 
ser celticos, belgas ou germanicos, e nada prova que este agrupa- 
mento ou esta tribo, apos se ter chamado gutoes, nao passasse a 
se chamar belgas, teutoes ou cimbros", 

(23) W. Scherer, Geschichte der Deutschen Literatur, p&g. 17. 
(24) C. Jullian, Histoire de la Gaute, vol. I, pig. 421, nota 3. 
(25) Welt geschichte. herausgegeben von Dr. J. von Pftug-Hartang^ 

vol. intitulado Mittelalter, pag. 5. 
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Poder-se-ia pensar, pela leitura destas Hnhas, que Camille Jul- 
lian duvidasse que Pfteas tivesse encontrado populagoes germanicas, 
opinando simplesmente pelos celtas, visto que admite a possibilidade 
de que os gutoes fossem belgas. Muda-se, contudo, de ppiniao, exa- 
minando-se uma nota da mesma Histoire de la Gaule:(26) "Piteas 
faz terminar a Celtica no Elba, e ai faz principiar a Citia (Estrabao, 
I, 4, 3; cap. X, § 6): e eu nao estou convencido de que estes termos 
tenham sido para ele, que era um bom observador, puramente con- 
vencionais, e que ele nao tivesse verificado ou sabido da existencia 
de habitos ou de uma lingua diferentes. sem duvida a Piteas, e 
aos geografos gregos seus contemporaneos, que e devida a deno- 
minaqao "antiga" de "celtocitas" (Estrabao, I, 2, 27; XI, 6, 2; 
Plutarco, Marius, 11): eles designavam deste modo os povos do 
norte e do poente. 6 entao provavel que se trate dos povos da regiao do 
Elba, e nao seria impossivel que os navegadores tivessem, com efeito, 
notado entre estes" povos u'a mistura ou um contato de duas po- 
pulaqoes diferentes". 

Infere-se claramente deste texto, que o grande pesquisador da 
historia da Galia entreve a hipotese de Piteas ter travado contato 
com "duas popula^oes diferentes": uma, celta; e outra, — certamente, 
— germana. 

M. Gary pouco trata do assunto, ao qual dedica apenas algumas 
linhas; "... ofe melhores manuscritos de Plinio dizem Guionibus e 
nao Gutonibus, e isto deve-se interpretar provavelmente Inguaeonibus, 
o que corresponde a um grupo de povos que viviam na parte noroeste 
da Germania".(27) 

Nestas poucas Hnhas, porem, Gary diz nitidamente que se tra- 
tava de povos que viviam "a noroeste da Germania". Ora, como 
em rela^ao ao periodo de que tratamos nao se pode compreender a 
palavra "Germania" sinao como regiao povoada pelos germanos, 
conclui-se que o autor em questao inclina-se a ver como germanos 
os povos encontrados por Piteas. E um dos mais acatados historiado- 
res alemaes, — Karl Lamprecht, — nao poe duvida alguma quanto 
a esta asserqao, indo mesmo ao extreme, um tanto ousado, de em- 
pregar o termo "alemao" para uma era tao remota: "uma descriqao 
clara e simples: a praia do mar do Norte, as bocas do Weser e do 
Elba, e com isto o povo alemao, estavam descobertos".(28) 

Numa conclusao geral, podemos entao afirmar que, — de fato, 
— Piteas foi o primeiro explorador da Antiguidade greco-romana 
que entrou em contato com os germanos. fi verdade que havia na 
epoca certas lendas, das quais nos da noticia Tacito, e que contavam 

(26) Vol. I, pSg. 243, nota 1. 
(27) Op. cit., p&g. 58. 
(28) Op. cit., pag. 61. 
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que "no decorrer de suas longas e fabulosas viagens, Ulisses, arras- 
tado ate o Ooeano setentrional, aportou as terras da Germania". Com 
respeito a estes mitos, podemos tambem concluir com o proprio 
Tacito: "Nao esta na minha ideia apoiar estas asserqoes por meio de 
raciodnios e combate-Ias; cada um, segundo suas proprias luzes, pode 
rejeita-las ou dar-lhes fe".(29) 

Por fim, ha ainda a considerar a terceira questao suscitada pelo 
comentario do roteiro de Piteas: a localizaqao da ilha de Abalus. 
Tal problema acha-se estreitamente ligado ao de se saber qual o rio 
designado pelo marselhes sob o nome de Tanais; uma vez que con- 
cluimos pelo Elba, a ilha de Abalus so pode ser a de Heligoland, que 
fica bem em frente ao estuario do citado rio. A grande importancia 
desta ilha era devida ao fato de que ela desempenhava papel seme- 
ihante a um verdadeiro centro do comercio do ambar; e o que pode- 
mos verificar pela leitura de um pequeno trecho de Diodoro da 
Sicilia: "O electrum se recolhe entao na ilha de Basileia, e os habi- 
tantes o transportam para o continente que Ihe faz frente; dai e ele 
enviado para as nossas regioes, como nos o dissemos".(30) Isto signi- 
fica que os germanos recolhiam o ambar, vendiam-no aos gauleses, 
e estes por sua vez, passavam-no aos gregos de Marselha pelo vale 
do Rodano. Desta maneira, entrava a patria de Piteas em relagoes 
comerciais indiretas com os germanos. (31) 

Assim, como demonstramos, foi por intermedio do ousado nave- 
gante que a Antiguidade mediterranea travou os primeiros contatos 
com a Germania e seus habitantes, dos quais, antes dele, a ignorancia 
era tao grande que permitia a Herodoto dizer que "as regioes situa- 
das para la do Ister sao repletas de abelhas, que impedem de se 
penetrar mais para diante".(32) 

(29) Germania. III. 
(30) Biblioteca Historica. V, 23. 
(31) Conforme nos mostra o mapa anexo, mais tres rotas comerciais 

do Smbar atravessaram a Europa Central na pre-historia. (J. W. Gregory). 
Havia ainda outra rota do ambar, ligando o mundo mediterrftneo aos mar^s 
do Norte: era a que ia da Samlandia, pelo Vistula e pelo Dniester ate o sul, 
no Damibio e, principalmente, na colonia grega de 61bia, no mar Negro. Esta 
rota e, entretanto, conhecida apenas pela lenda e pela arqueologia, de modo 
hastante obscuro. 

(32) Apud E. Pittard, Les Races et I'Histoire, p&g. 194. 
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Reprodu^So do fragmento dos Fastos Triunfais Capitolinos, no qual 
aparece gravado o nome "GERMAN" 

_ is — 



CAPITULO I 

DO NOME GERMANOS 

Os primeiros gregos que tiveram contato com os germanos, como 
Piteas de Marselha e Poseidonio de Apameia (apr. 90 a.C.), podiam 
julga-los ainda iguais aos citas ou, pelo menos, aproxima-los destes. 
Assim se explica que, de acordo com o que se le em Plmio-o-Antigo, 
"o nome de citas estendeu-se a todos os sarmatas e a todos os ger- 
manos; mas esta antiga denominaqao nao permaneceu senao para 
os que, situados para alem de todas estas populaqoes, vivem quase 
ignorados do resto dos mortais"^1) 

Deste modo, se a primeira denominaqao dos germanos foi a de 
citas, quando teria surgido o nome pelo qual os conheciam os romanos 
da epoca de Cesar e de Tacito? 

A este respeito torna-se interessante a transcriqao da seguinte 
inscrigao romana: 

M. Claudius M(arci) F(ilius) M(arci) N(epos) Marcellus 
An (no) DXXXI 

Co(n)s(ul) De Galleis Insubribus et German(is) 
K(alendas) Mart(ii). Isque Spolia Opima Rettulit 
(Du)ce Hostium Virdumaro Ad Clastidium 
(Interfecto).(2) 
Tal e a inscribe encontrada entre os restos dos Fastos Capito- 

linos romanos, e na qual aparece, — ao que se acreditava, — pela 
primeira vez, o nome germanos. 

A autenticidade desta inscriqao e, contudo, discutida, pensando- 
se hoje em dia que "este nome dos germanos e provavelmente uma 
glosa erudita do escriba que redigiu, no tempo de Augusto, os Fastos 
gravados sobre os muros da Regia: ele considerava os gesates(3), 
talvez com razao, como belgas, e sabia que uma tribo belga dos paises 

(1) Naturalis Historia, IV, 25, 2. 
(2) Extraido da Deutsche Geschichte, de L. Stacke, 1.* vol., pag. 4. 

De grande interesse para €ste assunto £ a obra de E. Pais, Fasti Triumphales 
populi Romani, Roma (Nardecchia), 1920. N§o conseguimos, porem, en- 
contrS-la. 

(3) Andr6 Piganiol, La conquite Romaine, pdgs. 166-167, 
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renanos passava por ter tido o nome de germanos.{^) Segundo o 
mesmo autor de quem extraimos o trecho precedente, os "Fastos 
Triunfais gravados no principio do Imperio sobre os muros da Regia, 
dao o nome de germanos aos celtas, — provavelmente do ramo belga, 
— que foram vencidos pelos romanos no fim do terceiro seculo".(5) 
Isto porque, ainda citando Piganiol, "e entao, parece", — (na epoca 
da invasao dos cimbros e teutoes) — "que o nome dos germanos 
aparece na Historia, para designar uma tribo, — talvez celtica, talvez 
germanica, — que se instalou na Belgica, na regiao de Liege, Os 
celtas estenderam o nome desta temivel tribo aos barbaros trans-rena- 
nos; e os romanos conheceram-no e adotaram-no por volta do princi- 
pio do primeiro seculo a.C" Camile Jullian tambem trata do assunto, 
revelando-se mesmo mais explicito quanto a aplicaqao do nome ger- 
manos aos gesates: "Sao belgas, com efeito, as populaqoes de semi- 
germani do Valais ou do vale superior do Rodano (e da Suiqa e das 
regioes do Saona, do Doubs e do Reno), donde os cisalpinos fizeram 
vir os mercenarios chamados gesates (Polibio, II, 21-34; Florio, I, 20 
e II, 4; Propercio, V, 10, 40; Tito-Livio, XXI, 38, 8; cf. Tourneur, 
Le mush Beige, VI, 1902, p. 178-189). Em lugar de semigermani, 
o redator do^ Fastos Capitolinos (no ano 532 = 222, C. I. L, I, p. 
458), adotara a expressao germani; uma e outra, alias, sap anacro- 
nismos, mas que designam uma verdade: belgas, gesates, galatas do 
Valais, sao, — com efeito, — uma populaqao intermediaria entre 
celtas e germanos. fistes gesates aparecem a partir de 236". (6) 

Quanto aos autores que primeiramente empregaram este nome, 
na literatura, foram eles Salustio, nas Historias, III, 77, — e Cesar, 
— no seu Bellum Gallicum. Camille Jullian e mesmo de opiniao que 
"o nome germani, seguramente, nao aparece antes de Cesar". (7) 
Nestas circunstancias, nao reconhece este historiador a autentici- 
dade da inscriqao dos Fastos Triunfais. 

Conforme vimos acima, afirma-se sempre a origem celtica do 
nome germanos, e, na Antiguidade, Estrabao chegou mesmo a inter- 
preta-lo como "puros gauleses"; ainda a este respeito, merece ser 
citado C. Jullian: "Os romanos chamaram assim os germanos, ger- 
mani, — diz Estrabao, VII, 1, 2, — querendo significar com isto 
que eles eram "puros gauleses", <wg av yvrjaiovg FaXdrag (bem en- 
tendido, feitas todas as reservas acerca desta etimologia, cf. Hirschfeld, 
Kiepert-Festschrift, 1898, pag. 266) ; o mesmo Estrabao, (IV, 4, 2), 

(4) O nome gesates e derivado de gaesa, pesadissima arma de arrc- 
messo. Nao se trataria propriamente de um povo, mas de u'a milicia mer- 
cenSria que habitava nas margens do Reno. 

(5) A. Piganiol, op. cit., pag. 282. 
(6) C. Jullian, op. cit., I, pAg. 315, nota 6. 
(7) Histoire de la Gaule, I, p&g. 51, nota 1. 
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e mais nitido ainda: Zvyysvi is aUrjXoig, de tal maneira que, para 
fazer o retrato dos celtas, diz ele, lan^ou mao, ao mesmo tempo, das 
antigas cronicas e dos costumes dos germanos. Os romanos nao 
teriam tao obstinadamente aproximado os celtas e os cimbro-teutoes, 
se nao houvesse entre eles numerosos pontos de contato (Qc., De 
Orat., II, 66, 266; Sal., Jug., 114; Apiano, Celt,, 1, 2). Eu penso 
que foi Poseidonio o primeiro a comparar estes dois grupos de povos 
e a notar as suas semelhanqas e que Estrabao inspirou-se nele. Veio 
em seguida Cesar que, por motives politicos que se compreendem, 
assinalou sobretudo os seus contrastes e que estabeleceu, em princi- 
pio (VI, 21), a oposiqao entre germanos e gauleses. Estrabao res- 
ponderia a Cesar para defender o seu autor favorito, Poseidonio".(8) 

T. E. Karsten, modernamente, tratando do assunto, coloca-se 
num ponto de vista completamente novo, mas sempre favoravel a 
mesma origem celtica, como ^e ve: "Um povo vencedor nao procura 
(pelo menos nas suas classes superiores e dominadoras) enriquecer o 
seu vocabulario servindo-se de palavras do povo vencido ou inferior, a 
menos que existam razoes particulares que o levem a tal; alem disto, ele 
cria, na sua propria lir a, um nome para designar este ultimo povo". 

"Ora, os greco-ro nos punham os germanos entre os barbaros, 
e este nome nada mais e do que uma onomatopeia que significa 
"pessoa que fala de maneira ininteligivel": sansc. "Barbara" — balbu- 
ciador, pessoa de origem nao ariana". 

"Ao contrario, e normal que um povo inferior, do ponto de vista 
da civiliza^ao e da cultura, denomine um povo vizinho, mais poderoso 
e considerado, segundo o nome da tribo mais avizinhada ou de acordo 
com a regiao fronteiriga mais proxima". 

"Ora, nao ha duvida alguma, — e isto esta bem provado pela 
arqueologia quanto pela lingiiistica, — que os celtas eram superiores 
aos seus vizinhos germanicos pela sua cultura e soberania politica, 
pelo menos ainda alguns seculos antes de Cesar. Do ponto de vista 
em que nos colocamos, eles deveriam ter sido, consequentemente, 
designados pelos seus vizinhos germanicos de acordo com o nome de 
uma das tribos celticas mais proximas; e o fato e que eles eram cba- 
mados de walhos (al. wale hen), nome derivado do da tribo dos voices. 
E os celtas, por seu lado, como povo de civilizaqao superior, nao ado- 
taram nome algum germane, dos seus vizinhos de nivel inferior. 
Deve-se, entao, supor que o nome de germanos foi, de inicio, celta. 
Em caso contrario, ele constituiria uma exce^ao a regra". Continua 
« mesmo Karsten: 

"Mas, tudo o que os etimologistas propuzeram para o nome ger~ 
manos se reduz a vagas hipoteses. Como a maior parte dos nomes de 

(8) Idem, I, pSg. 243, nota 3. 
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povos e de tribos, o nome germanos e dificil de se interpretar. A con- 
siderar-se a forma aparente, a mais antiga que nos foi transmitida, ela 
e, certamente, celto-Iatina, e teria pertencido de imcio, — assim como 
o demoastrou E. Norden, — a um grande grupo de nomes de pessoas 
t de tribos eelticas, em -mani ou em -am. Pode bem ser que o ele- 
mento germen (garman), que se encontra em vestico nos nomes de 
pessoas, derive do nome do povo; seria facil encontrar-se nume- 
rosos paralelos. O fato de que o nome deste povo e os outros nomes 
que dele derivam, tenham sido limitados ao territorio no qual se 
efetuaram os mais antigos contatos entre celtas e germanos, parece 
ser um indice em favor de uraa origem nao germanica". 

"A pronuncia atual do nome em escandinavo e em alemSo, nao 
e de maneira alguma germanica: e somente um decalque do latim 
Germani, nome pelo qual celtas e romanos designaram inicialmente 
os seus vizinhos alemdes. 

"Outrora o nome nao se aplicava senao a uma so tribo germa- 
nica do Ocidente. Se nos nossos dias, no sentido erudito, o nome se 
estendeu a toda uma familia de povos, o que se verificava ja, — em 
parte, — fta epoca de Cesar e de Tacito, e necessario atribuir o fato 
a uma extensao de sentido, como ha tantas outras".(9) 

Contra esta asserqao tantas vezes repetida da origem celtica do 
nome em questao, poder-se-ia dizer que, — como se ve em Herodpto, 
(I, 125), — havia na Persia uma tribo dos 'Tsgfidvoi", mas parece 
que tal fato nao tern relaqao alguma com o nome do povo que cons- 
titui objeto do nosso estudo.(10) Entretanto, qual teria sido o signi- 
ficado primitive desse nome, com que sentido teria ele sido aplicado 
ao povo? 

Conforme ja vimos pelo citado trecho de Karsten, todas as inter- 
pretaqoes deste nome sao vagas hipoteses, e ele tern mesmo causado 
inumeras discussoes a respeito de sua etimologia, segundo nos diz 
C. Jullian. 

Para Tacito, os proprios germanos "designam pelos nomes de 
marsos, gambreves, de suevos, e de vandalos, os povos saidos de sua 
raqa; afirmam que estes sao os seus nomes verdadeiros e primitivos, 
que o de germanos e novo e de recente adiqao; que os primeiros que, 
depois de terem atravessado o Reno, escorraqaram os gauleses, e que 
hoje se chamam tungros, se fizeram entao chamar germanos. Assim, 
este nome, que era o de uma tribo, e nao o de uma raqa inteira, teria 
prevalecido pouco a pouco"^11) Deste modo, os tungros "se fizeram 
chamar germanos", naturalmente pelos celtas, conforme nos ensina 
J. Scherr: "a primeira populaqao que se estabeleceu sobre o Reno 

(9) T. E. Karsten, Les anciens Germains, p&g. 122, § 27. 
(10) G. Dottin, Les anciens peuples de VEurope. p&g. 221. 
(11) Germania, II. 
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apos os gauleses, os tungros, deviam ser assim chamados pelos gaule- 
ses, e este nome entao foi usualmente aplicado a todos os que estavam 
na margem direita do Reno".(12) 

Esta generalizagao do nome seria devida, ou a existencia de 
certas propriedades comuns em todas as tribos trans-renanas, ou 
entao, ao fato de ter sido a sua designaqao muito primitiva, mais se- 
guramente conhecida de muitas tribos e, portanto, transposta para a 
totalidade. 

Como os germanos tinham o costume de lutar dando grandes 
gritos e fazendo barulho com os escudos, pensou-se que o seu nome 
pudesse ter-se derivado de uma raiz celta, com o significado de grita- 
dores na luta. Esta interpretaqao, porem, alcanca tao pouco credito 
quanto uma outra, segundo a qual o nome ter-se-ia originado de uma 
mistura de populaqoes celtas e germanas, habitando no limite entre 
uma e outras, com o sentido de tronco puro (stammesecht), aplican- 
do-se aos germanos que haviam ficado fielmente puros, sem mistura 
com outros povos. Esta interpretacao, alias, e — quanto ao sentido, — 
a mesma ja admitida por Estrabao, apesar de que ele atribuia a pala- 
vra uma origem diversa, como vimos antes. 

Eduardo Heyk, todavia, condena estas duas bipoteses, ao mesmo 
tempo que apoia uma terceira, completamente original. Para que suas 
ideias a respeito sejam claramente conbecidas, julgamos acertado 
transcrever todo o trecho em que o referido autor trata do assunto. 

"A interpretaqao do nome, tal como o Prof. R. Henning ulti- 
mamente a tern feito, de maneira convincente, e desenganadora para 
aqueles que queriam nele achar estampada alguma ideia de elevado 
desenvolvimento, de sentimento guerreiro, de tronco puro, ou outra 
qualquer cousa digna de justos louvores. Mas eles devem dirigir-se, 
com suas queixas, aos mais antigos antepassados, os quais negli- 
genciaram, como em muitas outras cousas, de procurar oportuna- 
mente um nome etnografico para si proprios. Uma palavra indo- 
germanica com o sentido particular de quente (indu — gharma, 
grego — Oegudq), serviu amplamente, tanto na Asia como na Euro- 
pa, de base para nomes de lugares onde se achavam fontes quen- 
tes, ou aguas com propriedades medicinais, que eram ainda mais 
apreciadas nos tempos antigos do que hoje, e eram outrora, tambem, 
de muito menos facil substituiqao. Os povos que babitavam nas re> 
gioes em que havia tais fontes, entre outros, na Persia, bem como na 
peninsula balcanica, tiravam o seu nome desta palavra. No dominio 
de expansao dos celtas sao estes nomes locals particularmente fre- 
qiientes, desde a Espanha, — onde tambem originou o celtibero ger- 
tnani, embora se tratasse de populaqao nao germanica, — ate os 
galatas da Asia Menor". 

(12) J. Scherr, Germania, p&g. 3. 
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"Os celtas gauleses deram o name de Germanen a popula^ao dos 
tungros, que haviam transposto o Reno, e que tinham conseguido para 
si tun lugar na regiao de uma extraordinaria fonte quente, ou de 
propriedades medicinais, a qual, — de acordo com as indicagoes, — 
localizava-se em Spa. Os tungros aceitaram este nome, sem que por 
isso perdessem o seu nome exato, e disseram, com o fim de causar 
temor, que as populaqoes que havia para Oriente, eram tambem 
germanen. Assim, a palavra passou, da populaqao original, para toda 
a naqao, e os que haviam sido chamados germanen em primeiro lugar, 
voltaram a se chamar tungros". (12a) 

Como se ve, esta e uma hipotese bastante plausivel e que se apre- 
senta com bases em argumentaqao bem aceitavel. 

Johannes Scherr, por seu lado, e de opiniao que, verossimilmente,. 
o nome tern uma significaqao original local, podendo ser interpretada 
como habitantes da floresta ou como vizinhos; como tal apareciam aos 
gauleses todos os habitantes da margem direita do Reno, sem conside- 
raqao aos que, entre eles, pertenciam a troncos diferentes, e que 
apresentavam algumas particularidades, e as propriedades da totali- 
dade.(l3) 

Favoraveis a esta hipotese de vizinhos, temos Fr. Zoepfl(14)' 
e Camille Jullian, como se pode depreender do seguinte trecho: "Etr 
me inclino (hipotese de Zeuss), acredita-lo uma palavra celtica ou- 
belga, mas muito vizinha de uma palavra germanica que tivesse o 
mesmo sentido, e nao seria impossivel ainda, que esta palavra gaulesa 
tivesse um sentido proximo do da palavra latina germanus.(15) 

O mesmo Fr. Zoepfl, todavia, aventa uma outra hipotese, dizendo- 
ser possivel, tambem, que a palavra germanen nada mais fosse do que 
uma corruptela de ermanen; como o tronco dos ermanen (irminonen),. 
habitasse mais perto dos belgas, estes teriam entao aplicado o seu 
nome a todos os que, mais tarde, foram englobados sob a designaqao 
geral de germanos.(i6) Embora adotando uma atitude completamente 
diferente, F. Dahn termina por aceitar tambem o significado de 
vizinhos; para ele, devemos nos basear na interpretaqao tao exata 
quanto possivel do trecho da Germdnia de Tacito, cap. II; feito isto, 
julga ele que seja "inteiramente indiferente o primitive significado 
de germanos em idioma celtico; sabemos que os celtas chamavam tam- 
bem germani a outros povos, como p. ex., aos oretanos celtas da Es- 
panha; de maneira que o significado de vizinho que os etimologistas 
modernos dao a palavra germanos tern maior razao do que a antiga' 

(12a) E. Heyck, vol. 5 da Weltgeschichte sob a dire?ao dc Helmolt,. 
pag. 351. 

(13) Johannes Scherr, Germania, p&g. 6. 
(14) Fr. Zoepfl, Deutsche Kulfurgeschichte, pfig. 5. 
(15) C. Jullian, Histoire de la Gaule. 1, pSg, 51, nota 1. 
(16) Fr. Zoepfl, op. loc. cit. 
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de homem que brada no combate, que alguns atritmiam aquela pa- 
lavra".(17) 

Lamprecht(18) e tambem partidario desta mesma interpretaqao, 
mas por motivos diferentes. A seu ver, se os celtas consideravam os 
germanos como estrangeiros, notando as diferenqas que os distancia- 
vam deles, nao se pode deixar de reconhecer que "foram assinaladas 
as relaqoes celto-germanicas, nao substituindo, aparentemente, atraves 
delas, oposiqoes nacionais. Assim, chamavam eles ao seu tronco mais 
proximo, — amigavelmente, — germanen, isto e, vizinhos. Em apoio' 
de suas ideias continua o mesmo autor, dizendo que "muitas raizes 
celtas em alemao (p. ex. amt, reich), e muitas raizes alemas em celta 
(hose, bruch), mostram as trocas reciprocas por meio de mediacoes 
pacificas". 

Enfim, para terminar este capitulo, resta-nos expor uma outra 
hipotese interpretativa do nome germanos, hipotese esta que, apesar 
de antiga, parece-nos bastante aceitavel. a que da ao nome o 
sentido de homens da langa, decompondo-o em ger- mann. Ora, a 
palavra ger, ainda em alemao moderno, traduz-se por azagaia, dardo 
curto, e a palavra mann, significa homem; teriamos assim, no pluraTr 
homens da langa, nao num sentido heroico, que nos exporia a citada 
critica de E. Heyck, mas simplesmente porque, devido ao proprio 
carater da vida que entao levavam, os germanos deveriam andar per- 
manentemente armados. filste fato teria chamado a atenqao dos celtas,. 
que teriam entao cbamado os seus fronteiri«;os orientais de germanos. 
Assim sendo, este nome, nascido na regiao cisrenana, estendeu-se de- 
pois a todos os outros ramos transrenanos, e foi transmitido tambem 
a Roma, principalmente por intermedio de Cesar. (I9) 

Quer parecer, enfim, que esta e a hipotese mais plausivel, tanto 
mais. quanto outros nomes aplicados a povos tern a sua origem no 
nome de u'a arma, como por exemplo, queruscos, — de chairu, espada 
(v. p. 32, n. 30), alem do ja mencionado gesates, de gaesa (v. supra, 
p. 20, n.0 4). 

(17) F. Dahn, Historia primitiva dos povos germ&nicos e romanos, vol. 
VI da Historia Universal sob a dire?ao de G. Oncken, pag. 21. 

(18) Karl Lampredht, Deutsche Geschichte. I, pag. 90. 
(19) Qltimamente desenvolveu-se na Alemanha uma corrente contraria 

a hipotese da origem celtica do nome Germanos. A Sste respeito, E. Fehrle, 
apos tratar do assunto, diz; "Nao se conclua dai que o nome seja celtico. 
Apesar de que ainda nao se tcnha projetado um limpido esclarecimento a 
respeito do nome, em todo caso, pode-se indica-lo como germinico, de ac6rdo» 
com as pesquisas de diversos erudites (R. Much, Der Name Germanen; W. 
Krogmann. Der Name des Germanen. etc). (E Fehrle, tradu?3o da Ger mania, 
de Tacito, nota a p&g. 61). 
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CAPITULO II 

OS POVOS GERMANICOS MENCIONADOS POR 

CESAR E SUA LOCALIZAgAO GEOGRAFICA 

Relativamente a distribuiqao e localizatjao geografica dos diversos 
povos germanicos, e nos textos de Tacito onde podemos encontrar 
melhor apoio, portanto, nos fins do seculo I da era crista. Cesar, no 
seu Bellum Gallicum, mui pouca cousa nos deixou sobre este assunto, 
e acreditamos mesmo que tal deficiencia pode ser, em parte, atribuida 
a instabilidade dominante entre os germanos na epoca de Cesar, no 
que concerne a fixaqao ao solo, uma vez que ele mesmo nos diz que 
os chefes de cantoes e os magistrados, temiam que os germanos "to- 
massem gosto pela vida sedentaria".(1) Naturalmente, este carater 

(1) Bel. Gal., VI. 22, 3. 
— Como usualmente a obra de Cesar aparece sob o nome CommentbtU 

■de Bello Galileo, julgamos conveniente esclarecer que tal designaijao nao e 
a dos manuscritos e, muito menos, a que foi usada por Cesar. De fato, nos 
manuscritos encontramos libri Gail (lulii) Cacsaris Belli Gallici (luliani) 
de narratione temoorum. Os manuscritos da classe a terminam com ft seguinte 
subscrigao: C. Caesaris ponf. max. ephimeris rerum gestorum Belli Gallici 
liber VIII explicit feliciter; e os da classe /J: Hircii Pansae rerum Gestarum 
Belli Gallici Gai Caesaris pont. max. lib. VIII explicit feliciter. 

A palavra ephimeris, que s6 'aparece nos manuscritos da classe ft, e a 
tradugao inexata, para o grego, do latim commentarii; quanto a esta ultima 
expressao, so aparece uma vez, no fim do livro VII dds manuscritos da 
classe ft: lulius Celsus Const ant inus u.c. legi comment ari (o)s Caesaris. 
fiste livro VII e o livro VIII, conservam algo do titulo exato da obra, 
segundo se infere do testemunho de alguns contemporaneos de Cesar, como 
por exemplo: 

1) .— Cicero (Brutus. 75, 262): etiam commeniarios quosdam scripsit 
rerum suarum... 

2) ■— Hircio (Pref. liv. VIII): Caesaris nostri commentarios rerum ges- 
tarum Galliae. 

3) •— Suet6nio: reliquit et rerum suarum commentarios Gallici ciutisque 
belli pompeiani. 

De tudo isto, e das subscrigoes citadas, resulta o seguinte titulo: 
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flutuante dificultava ao general romano a fixaqao das regioes ocupa- 
das pelos diversos agrupamentos germanicos. Camille Jullian(2) 
acrescenta mais dois fatos que contribuiam para aumentar esta difi- 
culdade: em primeiro lugar, temos a considerar que os nomes das 
tribos se estendiam ou se restringiam, conforme se verificasse con- 
quistas ou derrotas por parte de determinada tribo; alem disto, de- 
vemos levar em conta que muitos dos nomes atribuidos a agrupamen- 
tos germanicos, eram nomes de tribos colocadas por um dado lapso 
de tempo apenas, em situaqao de dependencia de ligas de extensao 
variavel, as quais por extensao e abusivamente, se aplicavam os no- 
mes daquelas tribos. 

Podemos, apesar de tudo, encontrar varias tribos germanicas ja 
mencionadas por Cesar e, notamos, alem disto, que o romano procura- 
va, sempre que possivel, estabelecer a localizaqao de alguns povos de 
procedencia transrenana; por exemplo, falando da floresta Herci- 
nia,(3) diz ele o seguinte: "ela comeqa nas fronteiras dos helvecios 
nemetos e rauracos e, seguindo a linha do Danubio, vai ate o pais dos 
dacios e dos anartes". Ora, desde que falava em "fronteira dos neme- 
tos", e evidente que Cesar ja procurava localizar o referido povo. 

O mesmo podemos dizer em relaqao aos tribocos, a respeito dos 
quais se le, no livro IV, 10, capitulo referente aos rios Mosa e Reno: 
^'Quanto a este rio (Reno), ele nasce na regiao dos lepontes, habitan- 
tes dos Alpes, percorre rapidamente um longo espaqo atraves das re- 
gioes dos nantuatos, dos helvecios, dos sequanos, dos mediomatricios, 
dos tribocos, dos treviros"., De todos estes povos, os tribocos perten- 
ciam aos germanos, e localizavam-se, de acordo com o citado texto, 
no curso medio do Reno, na regiao da Alsacia. verdade, porem, que 
se pode duvidar de que os tribocos fossem germanos, sendo mais 
prudente optar-se por u'a mistura celto-germanica; Piganiol, todavia, 
atribue-lhes origem germanica, apresentando-os como remanescentes 
dos suevos de Ariovisto, que se teriam perdido na massa celtica da 
populaqao local. Entretanto, como entre os germanos de Ariovisto 
havia tambem celtas, as duvidas permanecem.^) 

C. IULII CAESARIS 
COMENTARII RERUM GESTARUM 

e cotno sub-titulo: BBLLUM GALLICUM, ou BELLI GALLICI. 
O titulo errado resulta das primeiras edi?5es, mas nao da primeira, edi^ao 

princeps de 1469, onde se le: Caesaris commentarii. Item Aulii Hirfii, aut Opii, 
libri de hello Alexandrino, de hello Africo et de hello Hispano. O mesmo se 
encontra na edigao de Veneza, 1471. Mas jS na edi?ao de 1473 esta Caesaris 
comentarii de hello Gatlico. Sem duvida, o editor foi influcnciado pda se- 
quencia do titulo, libri de hello Alexandrino. (L. A. Constans, Bellum Gallicum, 
introdu^ao, pags. V-VI). 

(2) Camille Jullian, Histoire de la Gaule. Ill, pSg. 42. 
(3) Bel. Gal. VI, 25, 2. 
(4) A. Piganiol, La conquete Romaine, p&g. 367. 
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No mesmo capitulo do Bellum Gallicum encontramos a menqSo 
da "ilha dos batavos", situada no curso inferior do Reno, formada por 
um bra^o deste rio e pelo Mosa. Considerando-se que tambem estes 
batavos eram germanos, ou, — pelo menos, — em parte, dadas as 
misturas com os gauleses,(5), teremos ai outro povo germanico locali- 
zado por Cesar. Tacito, alias, trata dos batavos como indiscutivel- 
mente germanos: "Entre os povos que emigraram da Germania para 
a Galia, os batavos distinguem-se pela sua bravura".(6) 

Tacito menciona tambem os supra-citados nemetos e tribocos,. 
acrescentando-lhes ainda os vangioes, como habitando a margem 
esquerda do Reno; fala o historiador romano destes povos como sendo 
"populaqoes manifestamente vindas da Germania".(7) De acordo 
com todas as indicaqoes ja antes da invasao de Ariovisto se achavam 
eles, ou, — pelo menos, — os nemetos e os vangioes, instalados na 
regiao em que os localizou Tacito, constituindo como que "postos 
avanqados da colonizaqao germanica nos antigos dominios celtas";(8) 
alias, estes povos tomaram tambem parte no grande exercito reunida 
pelo chefe suevo na sua tentativa de invasao da Galia, conforme se 
ve pela leitura de Cesar. (9) 

Centralizavam-se os vangioes (10) na regiao em que se acha a 
atual cidade de Worms, cbamada pelos romanos, segundo o nome 
celta, Borbetomagus; ao sul estavam os nemetos, em torno da atual' 
Espira (a Noviomagus N erne turn romana) ; e por fim, mais ao sul, 
os tribocos localizavam-se na regiao dos montes Vosges (Vogesus), enr 
latim), tendo como principal centro a povoaqao de Argentoratum 
(Estrasburgo). Todos estes povos sao tambem encontrados em Pli- 
nio, como germanos: "sobre o Reno, populaqoes germanicas habitam 
a Galia belga: os nemetos, os tribocos, os vangioes".^1) 

Ao norte dos vangioes, sempre tomando como base o curso do 
Reno, estavam os ubios, conforme nos diz o mesmo Plinio, conti- 
nuando o trecho citado acima: "(vem) depois os ubios..." Eram 
eles, talvez, o mais forte e poderoso de todos os povos germanicos das 

(5) "E" entSo certo que quando os romanos conheceram pela primeira 
vez os batavos, Sstes nao eram somente homens de alta estatura, com olhos 
azuis, que deixaram as legibes tao admiradas. Havia ja, com eles, em quan- 
tidade que os nossos estatistas modernos nSo podem imaginar, homens de 
ra?a celtica, braquiccfalos de olhos e cabelos escuros". (E. Plttard, Les races 
et I'Hisfoire, p&g. 242). 

(6) Germania, cap. XXXIX. 
(7) Idem, cap. XXVIII. 
(8) E. Heyck, in 5." vol. da Weltgeschichte dirigida por Helmolt^ 

pag. 354. 
(9) Bel. Gal., I. 51. 2. 
(10) O nome deste povo derivaria do g6tico vags que deu vanks, em 

alto alemSo, signlficando campo. (E. Dahn). 
(11) Naturalis Historia, IV, 31, 2. 
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margens do Reno. Mais do que os seus vizinhos estavam eles fixados 
ao solo, dedicando-se a agricultura; dai, — na opiniao de F. Dahn, 
— a propria origem do seu nome, que se teria derivado de uobau, 
que significava cultivar a terra. (12) De acordo com o testemunho de 
Cesar, os ubios "formaram um estado consideravel e florescente, tanto 
quanto pode se-Io um estado germanico".(13) Esta situaqao de supe- 
rioridade em relaqao aos povos limitrofes e atribuida pelo mesmo 
autor nao so as influencias beneficas dos gauleses, que eram seus vi- 
zinhos, mas tambem as relaqoes com o grande numero de mercadores 
que chegavam ate o seu territorio. 

Em Tacito(14) tambem sao mencionados os ubios, que "embora 
tenham merecido a honra de se tornarem colonia romana(15) e se 
faqam chamar agripenses, do nome de sua fundadora, nao se enver- 
gonham de sua origem; numa epoca ja longinqua(16) atravessaram 
o Reno e, feita a prova de sua fidelidade, fdram instalados na sua 
margem, como defensores e nao como suspeitos". 

Sempre nas margens do Reno, ao norte dos ubios, estavam os 
sugambros,(17) na regiao do Ruhr. Sao duas as passagens de Cesar 
que nos permitem localizar este povo: em primeiro lugar, no livro 
IV, 16, 2, falando da fuga dos usipios e dos tencteros, diz o romano 
que eles se haviam refugiado do outro lado do Reno, junto aos su- 
gambros, e fizeram alianqa com eles"; mais adiante, no cap. XXXV, 
5, do livro VI, lemos que "os sugambros, que sao vizinhos do rio. .." 
etc.. Fica, entao, perfeitamente claro que os sugambros eram trans- 
renanos. De acordo com J. L. Burnouf,(18) localizar-se-iam eles entre 
os ubios e os batavos, ao longo do rio. A Germania nao os mencio- 
na,(19), mas encontramo-los nos Anais, (II, 26, IV, 47 e XII, 39), 

(12) F. Dahn, Historia primifiva dos povos germanicos e romanos, vol. 
VI da Historia Universal dirigida por G. Oncken, pag. 23. 

(13) Bel. Gal.. IV, 3, 3. 
(14) Germania, XXVIII. 
(15) Colonia Agripina, de direito italico, fundada pelo imperador Clau- 

dio, em 51, a pedido de sua esposa, Agripina. V. Tac., Anais. XII, 27; His- 
torias, IV, 28 

(16) Algumas tribos germanicas "puseram o pe sobre a margem es- 
querda do Reno depois da tentativa de invasao de Ariovisto; os ubios, em 37, 
ai chegaram pacificamente, instalados na regiao de Colonia por Agripa". 
(E. Albertini, L'Empire Romain, pag. 48). 

(17) "Mullenhoff demonstrou que devem chamar-se deste modo e nao 
sigambros (sicambros)". F. Dahn, op. cif.. pag. 23, nota 2. Deve-se notar, 
porem, que na epoca de Augusto era usada a denomina?ao Sicambro (Cf. Ho- 
racio, Odes, IV, 14). Scherr emprega Sigambros na advertencia solene do bispo 
Remigio, por ocasiao do batismo de Clovis (Germania, pag. 52). 

(18) J. L. Burnouf, nota 2 ao cap. XXIV do livro das Historias, na 
tradugao das obras completas de Tacito. 

(19) Alguns querem identifica-los com os gambrivii, da Germania. II, 
mas C. Jullian "contesta esta hipotese. 
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ao se tratar das lutas de Tiberio contra os germanos. fiste mesmo Ti- 
berio transplantou cerca de 40.000 sugambros para a margem es- 
querda do Reno onde estes germanos foram, pouco a pouco, se mis- 
turando as outras populaqoes, de tal maneira que o proprio nome de 
sua tribo desapareceu.(20) Segundo J. L. Bumouf,(2l) o povo dos 
gugerni, citado por Tacito nas Histvrias, (IV, 26, V, 16 e 18), nada 
mais seria do que "o resto da grande naqao dos sugambros". A se 
dar o caso de ser legitima esta hipotese, poderiamos dizer entao que 
tambem os gubemi, que encontramos na NaturaJis Historia, e que, 
certamente, sao os mesmos gugerni, tambem eram remanescentes dos 
sugambros. Tanto mais quanto, de acordo com Plinio, a localizaqao 
dos guberni permanecia a mesma que a dos sugambros, ou seja, entre 
os ubios e os batavos.(22) 

Os usipios(23) e os tencteros sao dois outros povos, estreita- 
mente ligados entre si, e que aparecem mencionados por Cesar, no 
livro IV, 1 e 4. Cesar diz destes povos que "os usipios, povo da Ger- 
mania, e tambem os tencteros, passaram o Reno em massa, nao longe 
de sua embocadura". L. A. Constans, numa de suas notas ao livro IV, 
afirma que e ignorada a regiao da Germania que teria sido o terri- 
torio primitive dos usipios e dos tencteros. Como ja tivemos oportu- 
nidade de dizer, o carater precario da fixaqao ao solo dificulta a loca- 
lizagao das populaqoes germanicas; apesar disto, Gamille Jullian, na 
sua Histoire de la Gaule, vol. Ill, apresenta a regiao dos vales de 
Nassau como terra habitada pelos usipios e tencteros, antes que estes 
tentassem a travessia do Reno. Neste caso, eles seriam. ainda proce- 
dentes da regiao renana, tendo-se deslocado na direqao sul-norte. 
Derrotados por Cesar, buscaram eles abrigo entre os sugambros, con- 
forme vemos no Bellum Gallicum, (IV, 16). A partir dai, teriam tam- 
bem eles se localizado na margem esquerda do Reno, onde se fixaram, 
tendo; mesmo tornado parte na grande revolta de Civilis contra os 
romanos, durante o reinado de Vespasiano (ano 70 da era crista). 
Pela Germania, (XXXII), verificamos expressamente que os usipios 
e os tencteros se radicaram na parte baixa do vale do Reno, pois o 
historiador nos diz, de modo bastante claro, que os "usipetos e os 
tencteros habitam as margens do Reno no ponto em que o seu leito ja 
esta suficientemente fixo para formar por si so uma barreira". Com- 

(20) "...sugambros, exterminados outrora e transportados para a Ga- 
lia..." (Tdc., Anais, XII, 39). 

(21) Mesma nota citada na p4gina anterior. 
(22) E' o seguinte o texto da Naturalis Historia, IV, 31, 2: (v6m) 

depois os tibios, a coldnia de Agripina, os gubernos, os batavos,...". 
(23) A denomina^So exata parece ser "usipios", pois foram os celtas 

que fomeceram a C^sar "a forma usipetos para o agrupamento germanico 
dos usipios". (E. Heyck, op. cit.. pag. 435). 
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binando-se esta passagem com a do capitulo 1, livro IV do Bellum 
Gallicum, podeirtos conduir que os povos de que tratamos permane- 
ceram, desde o tempo das campanhas de Cesar, na mesma regiao em 
que tentaram a travessia do Reno. 

No livro VI, cap. 10 do Bellum Gallicum, encontramos mais 
dois povos germanicos, como bem podemos ver: "Quando os sue- 
vos(23A) tiveram informaqoes seguras a respeito do exercito romano, 
— todos, — com suas tropas e as dos sens aliados, que eles tinham 
reunido, fetiraram-se muito longe, para a extremidade do seu terri- 
t&rio; ha la uma floresta imensa, que se chama Bacenis; ela se 
ekende profundamente para o interior e forma entre os suevos e os 
queruscos como que u'a muralha natural que se opoe as suas incursoes 
e rapinas reciprocas". O fato de que estes dois povos se localizavam 
bem para o interior do continente, e tambem atestado por Plinio-o- 
-Antigo, que diz o seguinte; "... no interior das terras, os hermioes, 
aos quais pertencem os suevos, ...e os queruscos".(24) 

Para perfeito esclarecimento do texto de Cesar, ha necessidade, 
antes de mais nada, de se localizar a Silva Bacenis, que seria o pro- 
prio Thuringerw&ld moderno, situada, portanto, entre os vales do 
Visurgis (Veser) e Sala (Saale).(2S) F. Dahn, todavia, ja nao 
partilha esta opiniao, preferindo as montanhas do Harz.(26) L. A. 
Constans, baseando-se em Ptolemeu (II, 11, 10), apresenta tres hi- 
poteses para a soluqao do problema: a Silva Bacenis, como diz ele, 
poderia corresponder, ou ao Thurin'gerwald, ou as montanhas do 
Harz {Hercynia Silva,) ou ainda, as elevaqoes florestais da regiao 
de Hessen.(27) A tal conclusao e levado o citado autor em virtude 
de que, segundo Ptolomeu, os queruscos habitavam entre o Elba, o 
Veser e o Harz; alem disto, acha ainda Constans que, no tempo de 
Cesar, o nome suevo se aplicava, nao como designativo de um grande 
numero de povos, — como vemos em Tacito, — mas simplesmente 
como denominaqao de um destes povos, visto que aparece em igual- 
dade de condi<;oes com os vangioes, nemetos, tribocos, etc.(28) fiste 
unico povo, entao, habitaria a regiao ao norte do Meno. ^Nestas con- 

(23'A) Na segunda metade do s£culo passado os eruditos cslavos di- 
vulgaram a hipotese de que os suevos, em gcral, eram eslavos, e nSo 
germanos. Tal ponto de vista, que foi defendido na Alemanha principalmente 
por Th. Posche (Die Arier, 1878, 200 fs.), foi, entretanto, combatido e des- 
truido. Para mais esclarecimentos, veja-se Carl Plainer, Gegen die Ansicht, 
dass die Sueven Slaven gewesen seien, in Zeischrift fur Ethnologie, vol. 16, 
1884, Berlin, Asher & Co., pdgs. 93-100. 

(24) Naturalis Historia. IV, 28. 
(25) M. Besnier, Lexique des Geographic Artcienne, att. Bacenis, pag. 117,. 
(26) F. Dahn, op. cit., pdg. 25. 
(271 TradugSo do Bel. Gal., p&g. 183, nota 1. 
(28) Bel. Gal., I. 51, 2. 
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didoes", termina a nota deConstans, — "a Silva Bacenis e o Harz ou o 
Thiiringerwald, ou antes, as alturas cobertas de bosques do Hessen". 
Assim sendo, Constans opoe-se a afirmagao categorica de que a Silva 
Bacenis fosse o Thuringerwald. De qualquer maneira, entretanto, esta 
floresta estaria sempre nas proximidades ou no proprio vale do 
Veser, e ao longo deste, entao, e que estariam localizados os querus- 
cos, no dizer abalisado de Camille Jullian.(29) 

Essa locafizaqao perdurava ainda no tempo de Tacito, conforme 
se infere das proprias palavras do historiador: "O Veser corria entre 
os romanos e os queruscos".(30) Esta frase dos Anais e mais eluci- 
dativa, do ponto de vista da situaqao dos queruscos, do que qualquer 
trecho da propria Germania, e e confirmada por um outro texto, es- 
crito mesmo anteriormente a Tacito. Trata-se do cap. 105 do livro II 
da Historia Romana, de Veleio Paterculo, onde se le o que segue, 
a. proposito das campanhas de Tiberio na Germania, sob o governo 
de Augusto: "Os caninefatos, os atuarios, os bructeros, foram subme- 
tidos, e os queruscos foram novamente dominados. O Veser foi atra- 
vessado, o Veser que a derrota de um exercito romano ia em breve 
tornar famoso". Assim, se o mencionado rio so pode ser atravessado 
apos a jugulaqao dos queruscos, isto nos indica que este povo se 
localizara ao longo da citada corrente. 

Dificil se nos torna situar geograficamente os suevos, de acordo 
com o relato de Cesar, mesmo porque, — conforme ja foi dito antes, 
— nem siquer podemos afirmar se os suevos que aparecem no 
Bellum Gallicum sao um grande ramo de povos germanicos, ou, sim- 
plesmente, apenas um destes povos. Camille Jullian,(31) interpretando 
uma passagem do Bellum GallicumX32) deu a palavra pagus o sen- 
tido de tribo, concluindo, portanto, pela primeira alternativa. Ja da 
mesma opiniao nao e T. A. Constans, que, ao traduzir o mencionado 
trecho de Cesar, anotbu-o da seguinte maneira: Centum pagi. Nos 
traduzimos cantoes. Mas e possivel que a palavra designe aqui, antes 
grupos militares do que circunscrigoes territorials". Alem disto, como 
vimos, apoiando-se no proprio Bellum Gallicum (I, 51), Constans 
opoe-se ao parecer de Camille Jullian quanto aos suevos. A atitude 
de Constans, porem, deve ser considerada sob reserva, visto que de- 
vemos ponderar sempre que a grande falta de conhecimentos domi- 
nante na epoca da campanha de Cesar, a respeito dos suevos, dificul- 

(29) Histoire de 7a Gaule, III, pag. 47. 
(30) Tacito, Anais, II, 9. Para L. Stacke, Deutsche Geschichte, I, p3g> 

58, o nome querusco seria derivado de chairu, espada. 
(31) Op. loc. cit. 
(32) "Hi centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula 

nxilia armatorum bellandi causa ex finibus educunt". (Bel. Gal., IV, 1, 4). 
Tambem no livro I, 37, fala Cesar nesses pagi: "...Treucri aufem. pagos 
centum Sueborum ad ripas Rheni consedisse, qui Rhcmtm transire conarentur;..." 
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taria sempre a distinqao dos diversos povos, caso se tratasse de um 
conglomerado de muitas tribos diferentes; explicar-se-ia assim que, 
no Bellum Gallicum, elas aparecem englobadamente, como si fossem 
um unico povo. Por outro lado, achamos bem interessante e aceitavel 
o ponto de vista de Constant quanto ao aspecto militar predominante 
na organizaqao dos germanos. 

Ja no tempo de Tacito as condigoes eram completamente outras, 
uma vez que as expediqoes a Germania durante os governos de Ti- 
berio e Augusto proporcionaram o alargamento dos conhecimentos ro- 
manos a respeito dos germanos, em geral, e dos suevos, em particular. 
Apesar destas dificuldades, Camille Jullian julga, em apoio de sua 
citada interpretaqao ao cap. I, livro IV do Bellum Gallicum, que os 
tribocos, nemetos e vangioes, alem de marcomanos, harudos e sedu- 
sianos, nada mais eram do que tribos suevas. De qualquer maneira, 
de acordo com Cesar, apenas podemos situar vagamente os suevos, 
do ponto de vista geografico. A indicaqao mais valiosa, a este res- 
peito, encontramos no Bellum Gallicum, e a que foi transcrita ante- 
riormente, em que Cesar fala precisamente em seu territorio, referin- 
do-se aos suevos, e em que diz estarem os suevos e os queruscos 
separados por uma muralha natural, constituida pela Silva Bacenis. 
Seja la qual for a Silva Bacenis, combinando-se esta indicaqao com 
o texto de Tacito, a conclusao a que se chega e a de que os suevos 
estendiam-se por uma vasta zona, como alias o proprio Tacito o 
afirma, dizendo que "ocupam eles, com efeito, a maior parte da Ger- 
mania"^33) segundo L. A. Constans, esta zona estaria situada ao 
norte do Meno. 

Outra indicaqao que nos e fomecida por Cesar a proposito do 
territorio ocupado pelos suevos, e a que se encontra no livro IV, 3, 
2: "... diz-se que de um lado da fronteira dos suevos ha uma solidao 
de 600.000 passes. Do outro lado, eles tern por vizinhos os ubios..." 
Por ai se avalia a dificuldade de localizar-se os suevos, pois esta 
"solidao de 600.000 passos" (ou mesmo de 100.000, como se en- 
contra em outro manuscrito), equivalendo a cerca de 900 kms., torna 
quase impossivel qualquer dado precioso. Quanto a afirmaqao de que 
os suevos eram vizinhos dos ubios, — povo ribeirinho do Reno, — 
isto somepte nos da uma ideia da larga exetnsao ocupada pelos 
primeiros. Poderiamos mesmo dizer que, — na epoca de Cesar, os 
suevos se estendiam desde os seus limites com os ubios (limites esses 
bastante vagos), para Oriente, de um modo indefinido.(34) 

(33) Germinie. XXXVIII. r 

(34) O proprio Cesar procurou contornar a dificuldade. 
livro I, 54, 1 e no livro VI, 10, 4. I 

Ficuldade de Filosofla 
ClSnois e (.etras como se ve no 

BiDiicteca Centrdl 
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Quanto ao nome suevos, a nos basearmos em Karsten, e quase 
impossivel a sua interpretaqao.(35) Com referencia aos diversos gru- 
pos mencionados por Tacito como integrantes do grande ramo suevo, 
trataremos deles mais adiante. 

Os marcomanos(36) e os harudos(37) sao encontrados pou- 
qm'ssimas vezes no Bellum Gallicum, mas sempre como integrantes da 
grande tentativa de invasao de Ariovisto. Para L. A. Constans,(38) 
os "harudos se originaram, provavelmente, da regiao de Hamburgo". 
Karsten manifesta-se tambem sobre o assunto,(39) dizendo que o 
nome dos harudos evoca a regiao Harod, isl., — Harth, v. din, — 
Harsyssel, actual. Encontramo-Ios ainda nas Res Gestae, como chary- 
des, em que o ch aparece como outra forma romana de grafar o mesmo 
fonema germanico aspirado.(40) Tacito nao os menciona, o que nos 
leva a hipotese de uma absor^ao ou de uma mudanqa de nome. Ja tal 
nao se verifica com os marcomanos, mesmo porque estes impuzeram- 
se a atenqao de Roma, gramas ao seu chefe Marabodo,(41) que fundou 
um estado de tal maneira forte, que Tiberio chegou a organizar uma 
expediqao para combate-lo. A luta foi evitada devido a revolta que, 
por esta epoca, rebentou na Panonia e na Dalmacia, atraindo para la 
todos os esforqos romanos. 

Contudo, apesar da importancia deste povo, nao podemos ter uma 
ideia exata de sua localizaqao, valendo-nos do texto de Cesar. 

O Bellum Gallicum menciona tambem os cimbros e teutoes, povos 
germanicos que foram os primeiros com os quais Roma entrou em 
contacto direto. Estas menqoes,(42) todavia, de nada adiantam, senao 
para nos mostrar que,'mais de meio seculo depois de Aquae Sextiae 
e de Vereellae, a lembranqa do juror Teutonicus estava ainda bem 
viva na mente dos romanos. 

Os cimbros e os teutoes teriam procedido das margens dos mares 
do norte da Europa, segundo a crenqa geral, fugindo de um cataclis- 
ma, talvez de um ras de maree. Tal fato, por6m, nao foi do co- 
conhecimento imediato da epoca, a crermos em Plutarco; "sua nenhu- 

(35) T. E. Karsten, Les anciens Germains, pag. 131. 
(36) Bel Gal. I, 51, 2. 
(37) Bel Gal. I, 31. 10; 37, 2; 51, 2. 
(38) Trad. Bel. Gal. pag. 24, nota 2. 
(39) Op. cit.. pags. 51 e 225. 
(40) fi o seguinte o trecho de Augusto, nas Res Gestae. 26, na narra- 

qSo de suas campanhas: "Classis mea pet Oceanum ab ostio Rheni ad soils 
orientis regionem usque ad fines Cimbrotum navigavit, quo neque terra neque 
marl quisquem Romanus ante id tempus adit. Cimbrique et Chargdes et Semno* 
nes et ejusdem tractus alii Germanorum populi per legates amicitiam meant 
et populi Romani petierunt". 

(41) V. TSdto, Anais, II. 45, 62; Veleio, II, 108. 
(42) I, 33. 4; 40. 5: II. 4, 2; VII, 77, 12. 
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ma comunicaqao com os outros povos, e a distancia do pais de que 
vinham, era causa de que se ignorasse que gentes eram, donde ha- 
viam partido para cair como um enxame sobre a Galia e a Italia. 
Conjetura-se, sem embargo, que eram naqoes germanicas, das que 
habitam do lado do Oceano Boreal".(^3) Mas o certo e que, a este 
respeito, tudo n5o passava de conjeturas, como bem nos diz A. 
Piganiol: "Donde vinham eles? — Os antigos o ignoravam. files 
perguntavam se os cimbros vinham da estepe russa, ou se um raz de 
maree os havia expulsado das costas do mar do Norte. Provavel- 
mente sua patria era a Jutlandia, que tern, na epoca historica, o 
nome de peninsula Cimbrica: assim se explicaria como eles pensa- 
ram em aliar-se aos teutoes, povo do Holstein". (44) Para Karsten, 
o proprio nome cimbro indicaria a origem do povo, visto que tern 
o significado de gente do Himmerland, designaqao da Jutlandia entre 
os germanos. Mas, todos os autores nao sao da mesma opiniao; 
Mommsen,(45), por exemplo, prefere a palavra chempho, — os cam- 
peoes — como origem do nome do povo em questao. Ouanto aos an- 
tigos, chegaram a interpretar o nome de outro modo, ligando-o a 
cimerianos, tal como se ve em Plutarco, — o qual, partindo deste 
ponto, lanqa a hipotese da proveniencia asiatica dos cimbros, — e 
em Diodoro da Sidlia.(46) O primeiro a ter tido esta ideia parece 
que foi Poseidonio. 

Ainda na Antiguidade, outros autores confundiam os cimbros 
com os celtas, como por exemplo, Cicero (De Oratore, II, 66, 266) 
e Apiano (Historia Romana, IV, 2) (47), bem como o proprio Plu- 
tarco^48) que aventa como possivel u'a mescla de celtas e de citas, o 
que Ihes daria o nome de celtocitas. Para Tacito, os cimbros seriam 
germanos, conforme se le na Germania, onde estao incluidos :(49) 
"Nesta mesma parte em que a Germania forma um golfo, mesmo junto 
ao Oceano, habitam os cimbros, popula^ao hoje pequena pelo numero, 
mas grande pela gloria". Do mesmo parecer se mostra Plinio, no 
cap. 28, livro IV de sua Naturalis Historia. A opiniao dominante 
hoje em dia, como veraos em Lamprecht, Scherr, Karsten e outros, 
e a de que a origem germanica dos cimbros "nao pode ser posta em 
duvida",(50) o mesmo sucedendo aos teutoes. Isto nao impede, po- 
rem, que entre eles houvesse elementos celticos, fato este claramente 

(43) Plutarco, Vida de Mario, XI. 
(44) A. Piganiol, La conqu&e Romaine, pdgs. 279-280. 
(45) Th. Mommsen, Histoire Romaine, IV, pSg. 306. 
(46) Plutarco, op. loc. cit., Diodoro, Biblioteca Historica, V, 32. 
(47) Apud G. Dottin, Les anciens peoples de I'Europe. p&g. 220. 
(48) Op. loc. cit. 
(49) Germ&nia, cap. XXXVII. 
(50) G. Dottin, op. cit., pag. 220. Hci, todavia, autores de renome que 
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percebido por Th. Mommsen, que assim se expressou: . .compreen- 
de-se bem que uma horda semelhante, apos ter errado durante talvez 
muitos anos, e apos ter acolhido todos os irmaos de armas que se 
juntavam a estas incursoes nos confins da regiao dos celtas, abrigasse 
um certo numero de elementos celticos; de maneira que nao e para 
surpreender que homens de nome celtico estivessem a frente dos cim- 
bros, ou que os romanos tivessetn empregado espioes falando a lingua 
celtica, para obter informagoes sobre as suas operaqoes". (51) 

A respeito do nome teutoes, possivelmente teria o significado 
de reis, a seguir-se Karsten. 

Juntamente com os cimbros e teutoes, tomaram parte na migra- 
qao os ambroes, que quase nao sao mencionados pelos autores antigos. 
Zeuss, citado por Camille Jullian, pensa que eles nada mais eram do 
que os antepassados dos saxoes; Jullian, por sua vez, opina que eles 
poderiam ser, apenas, uma tropa de elite dos teutoes. De qualquer 
maneira, porem, a sua importancia era bastante reduzida. Quanto ao 
seu nome, "era talvez de origem geografica (muitos rios dos domi- 
nios celticos tiveram o nome de Ambra. Um e afluente do curso su- 
perior do Veser, o Emmer)".(S2) 

No que diz respeito a localizaqao destes povos, ja vimos que, 
segundo Tacito, os cimbros localizar-se-iam na Jutlandia. A situacao 
geografica dos teutoes e dos ambroes nao era bem certa, parecendo 
que eles se centralizavam nas ilhas dinamarquesas e no Mecklembur- 
go, segundo a opiniao de C. Jullian.(53) Mais recentemente, a ar- 
queologia permitiu que se solucionasse a questao, no que se refere 
aos teutoes; graqas a isso pode G. Eckholm expressar-se de maneira 
bastante positiva: "A regiao dos teutoes e hoje definitivamente co- 
nhecida. Deve ser procurada no Thy, noroeste do Limfjorden. Indi- 
ces arqueologicos destes dois povos (cimbros e teutoes), foram en- 
contrados em restos de extensas areas agricolas abandonadas, deser- 
tas, obviamente, em tempos pre-historicos, e em um ponto fortificado 
na charneca de Borre".(54:) A Germcnia, de Tacito, nao menciona 
nem teutoes e nem ambroes, apesar de Zeuss identificar os teutoes 
com os nuitoes que se encontram no cap. XL da citada obra. 

Cesar menciona ainda outros povos interessantes para nos, como 
os condrusos, eburoes, coeroses, pemanes, segnos e sedusianos. Em re- 

insistem sobre a origem celtica dos cimbros e teut5es, como por exemplo, 
S. Feist (Das Volkstum des Kimbern und Teutonen, in Zeitschrift fur Schwei- 
zerische Geschichte, t. IX, 1929, apud A. Piganiol, op. cit., pag. 470). 

(51) Th. Mommsen, Histoire Romaine, IV, pag. 307-308. 
(52) H. Hubert, Les Celtes a I'epoque de la Tene, pag. 126. 
(53) Op. cit.. Ill, pag. 45, nota 6. 
(54) G. Hatt, Ada Archaeologica, 11, pp. 117 sqq.; J. Brondsted, Ti/s- 

kueren, 1935. Apud. G. Eckholm, in The Cambridge Ancient History, vol. 
XI, pag. 54. 
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laqao aos quatro primeiros, diz ele, no livro II, 4: "os condrusos, os 
eburoes os coeroses e os pemanes que sao reunidos sob o nome de ger- 
manos..." Ora, todos estes povos eram celticos, — conforme bem o nota 
L. A. Constans, e habitavam na regiao das Ardenas. Trata-se, possivel- 
mente, de uma confusao de Cesar, porque este insiste, pelo menos em 
rela^ao aos segnos e condrusos: "os segnos e condrusos, povos de raga 
germanica, e contados entre os germanos, que habitam entre os 
eburoes e os treviros..."(S5) 

Ora, a propria localizaqao, entre povos celticos, da ideia de que 
tambem os segnos e condrusos o eram, ou, — pelo menos, — sofriam 
a preponderancia dos celtas sob todos os pontos de vista, — inclusive 
o racial, —• por meio de incessantes misturas. E' como pensam alguns, 
— como Lamprecht,(56) — que sao de opiniao que os citados povos 
eram, de fato, germanicos, mas de tal maneira penetrados de elemen- 
tos celticos, que o proprio nome de suas tribos era de origem celtica, 
e nao germanica. Todavia, parece predominar a opiniao de que tais 
povos nao eram germanicos, mas celticos; a lado de C. Jullian, L. A. 
Constans nao os inclui entre os germanos, do mesmo modo que o 
autor alemao, F. Dahn. O fato de que nem Tacito e nem Plinio tratem 
dos referidos povos, tornou ainda mais dificil o esclarecimento do 
problema, que permanece ainda obscuro, esperando uma solugao. 

Ouanto aos sedusianos, porem, parece nao haver duvidas: de 
acordo com o livro I, 51, 2 do Bellum Gallicum, eles participaram do 
exercito de Ariovisto e eram, segundo as aparencias, germanos, ape- 
sar de que nao ocupassem um lugar de importancia entre os povos de 
sua raqa, — como bem se pode inferir do fato de nao serem eles men- 
cionados em qualquer outro texto, alem do citado livro I, 51. 

Tendo assim, tratado da localizaqao dos povos germanicos en- 
contrados em Cesar, passemos a ver, entao, o que nos reservam de 
interessante os relates de Plinio e de Tacito. 

(55) Bel. Gal, VI, 37. I. 
(56) K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, I, pag. 87. 
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CAPITULO III 

OS POVOS GERMANICOS SEGUNDO AS OBRAS 

DE TACITO E DE PLfNIO 

Ao contrario do que se verifica em Cesar, Plinio-o-Antigo e 
Coraelio Tacito, — escrevendo ambos na mesma epoca, — demons- 
tram muito maior seguranqa de conbecimentos com relaqao aos ger- 
manos. Principalmente Tacito, que ja esta em condiqoes de poder 
mencionar cerca de cinquenta trlbos germanicas, ao passo que en- 
contramos apenas vinte no Bellum Gallicum. 

Do mesrao modo que Cesar, Tacito aproximou-se suficiente- 
mente dos povos da Germania, visto ter sido, com toda a certeza, o 
governador da Galia Belga durante quatro anos (89-93).(1) Demais, 
conforme nos diz G. Boissier, "se ele nao teve a curiosidade de ir 
para alem das fronteiras, e de formar por si proprio ideia das regioes 
que pretendia descrever, podemos estar certos de que interpelou a 
oficiais e mercadores que as conheciam; devia mesmo ter encontrado 
mais de uma vez chefes barbaros, vencidos em guerras internas, que 
vinham pedir asilo aos romanos". 

No entanto, apesar da grande soma de seguros conbecimentos 
demonstrados por Tacito, sua obra peca, em primeiro lugar, devido 
ao tamanbo das partes consagradas aos diversos povos germanicos, 
partes estas que nada mais sao, no dizer de G. Freytag,(2) do que 
curtas noticias a respeito das crenqas, do armamento e da forma de 
governo dos referidos povos. Nota-se ainda na pequena obra de 
Tacito, muito naturalmente, abas, que o autor sabe muito mais a 
respeito das tribos do noroeste da Germania, do que das que ficavam 
mais para o interior, proximo ao Danubio. Assim sendo, pouco nos 
diz ele sobre povos germanicos de grande importancia, como os her- 
munduros, os marcomanos, os quados. Por outro lado, os batavos, 
bem como os seus vizinhos, — frisoes, queruscos e caucos, parece 
que mereceram maior cuidado do historiador, embora os capitulos 

(1) G. Boissier, Tacite, pig. 38. 
(2) G. Freytag, Bilder aus dec (jeutschen Vergangenheif, I, pag. 27. 
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que Ihes consagrou sejam tambem resumidos. 
Os batavos, por exemplo, sao, nao so o primeiro povo mencio- 

nado por Tacito, como ainda destacados como "povo que se distin- 
gue pela sua bravura". (3) Tal fato justificaria mesmo a hipotese de 
que Tacito tivesse ido buscar a maior parte do material necessario a 
composiqao da Germania, no baixo Reno, provavelmente contando 
com a hospitalidade de algum batavo de alta classe na regiao.(4) 

Quanto a Plinio-o-Antigo, "o mais ilustre apostolo da ciencia 
romana", no dizer de R. Pichon,(5) pouco nos resta de tudo o que 
ele deveria ter escrito a proposito dos germanos. De fato, a maior 
parte dos seus conhecimentos a este respeito estaria contida, — cer- 
tamente, — na sua obra intitulada Bella Germaniae, — a qual nao 
chegou ate n6s.(6) A unica obra de Plinio que possuimos e a Natu- 
ralis Historia, em 37 livros, dos quais o IV e o mais interessante 
para o nosso assunto, pois que algumas de suas linhas sao consagra- 
das aos germanos. 

Feito este pequeno introito, passemos a estudar como Plinio e 
Tacito dividiam os germanos. 

Na Naturalis Historia (IV, 28, 3), lemos que "ha cinco raqas 
germanicas: os vindiles, a qual pertencem os borgundos, os varinos, 
os carinos e os gutoes; a segunda raqa, os inguevoes, a qual perten- 
cem os cimbros, os teutoes e a naqao dos caucos; a terceira raqa, mais 
vizinha do Reno, os istevoes, a qual pertencem os cimbros ;(7) quar- 
ta raqa, no interior das terras, os hermioes, a qual pertencem os sue- 
vos, os hermunduros, os catos e os queruscos; quinta raqa, os peuci- 
nianos e os basternes, Hmitrofes dos dacios". 

Se confrontarmos este trecho com o cap. II da Germdnia, vere- 

(3) Germania, XXIX. 
(4) G. Freytag, op. cit., I, pSg. 28. 
(5) Hisfoire de la litterature latine, pag. 484, 
(6) Esta obra e mencionada por Plinio-o-Jovem: "Ele (Plinlo-o-Antigo) 

nos deixou 20 livros sobre as guerras da Germania; ai tratou de tddas as 
lutas que sustentamos contra os povos deste pais". (Cartas, III, 5). 

(7) Julgamos acertado transcrever aqui a nota aposta por Littrc, na 
sua tradu?ao da Naturalis Historia: "Le texte semble altere. "Cette passage", 
<— dit M. Ukert, Geographie der Griechen und Romer, t. Ill, premiere partie, 
pag. 193, Weimar, 1847, — "est evidemment mal ecrit. Le copistc a repete par 
crreur les mots places un peu plus haut; quorum pars Cimbri. Comme Plinc 
ne parle plus de cette contree, et que les mss. n'offrent aucun secours, nous 
ne pouvons determiner quelle est la peuplade que Pline avait nomme ici. 
Le ms. de Prague (Titze, Vorgeschichfe der Teufschen, pag. 38), a proximi 
hinc Rheno; I'edition de Pline, Paris, 1685, in 4.*, lit Sicambri, au lieu de 
Cimbri; Spener, Germ, ant., IV, I, nat. f., et Cluver, Germ, ant.. Ill, 46. pag. 
700, ont propose cette le?on: Adelung, Alt. Geschichte, pag. 241, defend Cim- 
bri". Sicambri est en effet une leijon tres plausible: mais, dans I'incertltude 
absolue ou nous laissent les mss. et les autres autorites, on ne peut que 
gardcr Cimbri". 
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mos que Tacito nao seguiu a mesma divisao adotada por PHmo, visto 
que admite apenas tres grandes grupos de povos germanicos: "Nas 
velhas lendas heroicas que sao, para eles, a unica maneira de conser- 
var a memoria do passado, e que constituem todos os seus anais, 
celebram os germanos um deus chamado Tuisto,(8), nascido da Terra, 
e seu filho Manos, que sao, dizem eles, o ponto de partida de sua 
raqa e os fundadores da naqao. Atribuem a Manos tres filhos, e 
seria dcr nome deles que os povos mais vizinhos do mar teriam 
tirado o de inguevoes, os do centro o de hermioes, e os outros o de 
istevoes". 

Quer nos parecer que o relato de Tacito e mais digno de atenqao 
do que o de Plinio, uma vez que ele procura explicar a origem dos 
tres grandes grupos, fundamentando a sua divisao em informaqoes 
dos proprios germanos, pelo menos aparentemente. O mesmo capitulo 
da Germanm serviria tambem para nos elucidar a respeito dos dois 
outros grupos mencionados por Plinio, visto que "alguns, usando da 
licenqa permitida pela alta Antiguidade, dao ao deus (Manos) 
maior numero de filhos". Explicar-se-ia entao, deste modo, a origem 
de mais de tres grupos. fi, alias, o que nos diz J. Grimm: "Como 
todos os alemaes sao descendentes de Tuisko e de Manos, assim des- 
cenderam de Manos tres ou, segundo outras opinioes, cinco filhos, 
que foram os troncos principals do povo".(9) 

O mito de Tuisto merece ainda a nossa atenqao por ser tambem 
uma explicaqao da propria origem do Homem; assim, "o pai daqueles 
tres grupos de povos e Manos, o pensante, homem em todos os 
sentidos, o homem em geral; e, para alem dele, perde-se imediata- 
mente qualquer conhecimento, na obscura origem divina: finalmente, 
ate a propria mae-Terra e seu correspondente, — se bem que nao 
expressamente mencionado, — o Ceu, destacam-se como antepassados 
e como geradores da especie humana".(10) fi esta tambem a opiniao> 

(8) "Tuisto ou Thuiskon — Divindade primitiva dos germanos e gau- 
leses, heroi nascido da Terra, tronco dos germanos, do qual seriam descenden- 
tes todos os alemaes; era grandemente venerado, juntamente com seu filho 
Man, e a ele eram sacrificados seres humanos, pelos sacerdotes, o que, — 
segundo Cesar, —' acontecia n§o somcnte na Alemanha, mas tambem em 
toda a Galia. Era representado por um homem grande e forte, sustentando u'a 
massa n'uma das maos e vestido com peles de animais em estado naturaL 
Sua figura era a representagao individual de cada alemao, porque so assim, 
e nSo de outra maneira, aprendiam os romanos a conhecer os germanos. Para 
alguns, Tuisto pode ser considerado como uma personagcm historica, mas 
para outros deve ser tornado apenas como a personificagao de uma ideia". 
(Dr. W. Vollmer, Vollstandiges Worterbuch der Mythologie aller Nationen). 

(9) J. Grimm, Deutsche Mythologie. pag. 100. O mesmo autor chama 
os tres filhos de Manos, de Ingo, Iskio c Irmino, dizendo categhricamente 
que "o irmao de Ingo chamava-se Iskio, Isko (e nao Istio)". (pag. 100). 

(10) K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, I, pdg. 4. 
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de E. Mogck, o qual nos diz que "provavelmente todos estes nomes 
parecem ter sido velhos epitetos do Ceu e deuses do Sol"^11) Para 
E. Tonnelat, os proprios nomes de Tuisto e de Manos teriam signi- 
ficaqao especial; o primeiro equivaleria a "ser de dois sexos", e o 
segundo designaria, segundo todas as aparencias, o Homem, consi- 
derado como creatura dotada de pensamento e de vontade".(12) 

Ora, se de Tuisto se originaram os tres grandes grupos dos iste- 
voes, inguevoes e hermioes, cabem entao agora, a este respeito, duas 
interrogaqoes: — Qual o significado, a origem destes nomes, e que 
proveito podera ter a sua elucidaqao para esclarecer algo da historia 
primitiva dos germanos? — Qual o sentido exato desta repartiqao 
em tres grupos? 

Em primeiro lugar e precise que se note que Tacito nao nos da os 
nomes dos filhos de Manos; em todo o caso, — segundo toda a verosi- 
milhanqa, — e provavel que os nomes dos tres grupos fossem deriva- 
dos dos nomes de seus respectivos fundadores. Concluir-se-ia dai, com 
F. Dahn,^) que estes chamar-se-iam Ingo, Isto e Irmin, ou entao, 
como quer Miillenhoff, Ingvaz, Istvaz e Ermenaz.Q4) Outros nao 
seguem, todavia, esta mesma hipotese, opinando que os tres nomes 
bem poderiam se-lo de herois eponimos, os quais, por sua vez, seriam 
derivados de antigos nomes de povos. Tal modo de encarar o proble- 
ma nos parece um circulo vicioso, por nao dar soluqao alguma a difi- 
culdade, que permanece de pe: qual seria, neste caso, a origem destes 
antigos nomes de povos? — Uma outra maneira de considerar a 
questao nos e dada por J. H. Schlender :(1S) "os nomes destes herois- 
troncos parecem ser antes alcunhas aplicadas a divindade venerada 
em comum, do que filhos. verdade que falta a prova de que esta 
divindade fosse Ziu, mas devid'o ao grande respeito que Ihe era pres- 
tado por todas as tribos, e bem possivel que assim fosse". 

O nome hermioes (germ. com. Erminoniz, got. Airminans), con- 
tem em si um elemento que, — conforme bem o nota Karsten,(16) 
— entra na composiqao de certos nomes de principes e de deuses, 
como por exemplo, Ermanaricus, Heremengarius e Irmin, divindades 
saxonicas a qual era consagrada a Irminsul (ou Ermensul), centro 
religioso perto de Heresburgo e que foi destruido por Carlos Magno, 

(11) In Grundriss dec germanischen Philologie, sob a dire?ao de Her- 
mann Paul, I, pag. 1055. 

(12) Mythologie Gecmanique, in Myth, generate, sob a diregao de 
F. Guiraud, pag. 222-3. Fr. Zoepfl liga mesmo o nome Tuisto a moderna 
palavra alema Zwitter, que significa hecmafcodita. (Op. cit. pag. 20). 

(13) F. Dahn, op. cit. pag. 20. 
(14) Irmin und seine Briider, in Zeitschrift fur deufsches Altertum, 

XXIII, apud Mogck, op. cit., pSg. 1055. 
(15) J. H. Schlender, Germanische Mythologie. pag, 88. 
(16) T. E. Karsten, Les anciens Germains, pag. 234, 
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em 772, O nome significaria, para Mullenhoff, os grandes, os eleva- 
dos, mas, de acordo com o cronista Rudolf de Fulda, o seu significado 
seria ainda mais amplo, como se podera ver por este pequeno trecho; 
"Os saxoes veneram ao ar livre um tronco de arvore de grandes di- 
mensoes, que eles chamam Irminsul, o que significa coluna do mundo, 
coluna que sustenta tudo.^) Para S. Reinach, esta explica^ao^ que 
atribue a irmin o sentido de universal, parece boa; o nome do rei dos 
godos, Ermanarico, e, provavelmente; identico a irmin-rix, signifi- 
cando o rei supremo. 

Inguevoes, a seguir-se Mullenhoff, poderia ser interpretado como 
os vindos, os chejgados {die Gekommenen). Quanto ao nome istevoes, 
para Karsten, e de origem completamente ignorada; Mullenhoff, to- 
davia, acha plausivel a sua interpretaqao como os dignos de respeito, 
os venerdveis {V erehrung swiir dig en). E. Mogck, por outro lado, 
apos afirmar que estes nomes poderiam ter sido primitivamente apli- 
cados ao antigo deus do Ceu e do Sol, aventa a hipotese de que "pare- 
ce bem melhor atribuir ao nome ingvas a raiz igh, desejar, pedir, im- 
plorar (hegehren, erflehen), e a istvaz, — com Scherer, — a raiz 
idh, queimar, brilhar (brennen, leuchten)(18) 

Resta-nos agora tratar da maneira como devem ser considerados 
estes grupamentos de povos germanicos. 

Antes de qualquer cousa, e necessario que se frise que Tacito 
englobava nesta sua divisao apenas os germanos de oeste, visto que 
os do norte e os do oriente europeu eram-Ihes mui pouco conhecidos. 
Alem disto, deve ficar bem claro que a distribuiqao dos germanos 
ocidentais por aqueles tres agrupamentos nao correspondia de modo 
algum a uma organizaqao pohtica, havendo mesmo quern diga, como 
E. Heyck, que a citada divisao era "inteiramente uma konstrutiv- 
-gedankliche Ethnogonie, nao se podendo sequer encarar os tres gru- 
pamentos como ramos de uma arvore geneal6gica".(19) Tratando 
do mesmo assunto, manifesta-se tambem, do mesmo modo, M. La- 
renaudiere: "e superfluo procurar divisoes politicas, ou Estados, na 
Germania; nao se pode senao indicar os nomes e a localizaqao dos 
principais aglomerados".(20) A isto, portanto, se limitara a nossa 
tarefa, na parte referente a esta questao. 

O que parece ser bem possivel, e que a "tripartigao da saga em 
Istevoes, hermioes e inguevoes correspondesse ainda a resquicios de 
ligas em torno de um culto comum", ccnforme a opiniao de Lam- 

(17) Apud S. Reinadh, Orpheus, pag. 199. 
(18) In Grundriss dec germanischcn Philologie. pag. 1055. 
(19) E. Heyck, op. cit., pag. 350. 
(20) M. Larenaudiere, Apergu de la geographic ancienne, in Precis de 

geographic universelle, por Maltc Brun. 
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precht;(21) o mesmo autor, porem, continua, dizendo que as poucas 
nodcias que nos chegaram, a este respeito, contribuiram para tornar 
ainda mais obscuro o problema. Apenas em relaqao aos inguevoes 
podemos encontrar algo de positive, visto que o seu nome parece 
estar intimamente ligado ao culto do deus Frey,(22) o qual estava, 
— no dizer de E. Mogck,(23) — "em estreitas relaqdes com Ing, 
do qual se acreditavam descendentes os inguevoes (ou ingveoes), e 
em conseqiiencia, por meio daquele, ligava-se tambem a Tiwaz.(24) 
Nas fontes islando-norueguesas encontramo-lo repetido em Yngwi- 
freyr (Yngls., c. 12, Heimsk.) e os reis suecos atribuiam a sua 
origem a Frey, chamando-se, por isto, Ynglingar. Mais tarde, talvez 
pela ignorancia deste nome,(25) te-lo-iam transformado em Ingunar- 
freyr. Nos percebemos tambem ai, claramente, a estreita relaqao entre 
Yngvi e Frey". 

"Mas, alem disto", — continua o mesmo autor, — "aquele 
Yngvi era a mesma divindade de acordo com a qual nao somente de- 
nominavam-se os inguevoes, mas tambem formaram-se muitos com- 
postos em ingi, quando Ing, segundo a ags. RunenliederX26) era 
honrado pela primeira vez entre os danos orientais, motive pelo qual 
os dinamarqueses foram chamados ing vine. Frey era somente uma 
designaqao local para Yngvi, mas este era, do mesmo modo, um anti- 
go epiteto de Tiwaz".(27). 

Como se ve, entao, os inguevoes seriam aqueles que estivesscm 
ligados entre si pelo culto comum a Frey. Em relaqao aos outros dois 
grupamentos de germanos ocidentais, nao possuimos os dados que 

(21) K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, 1, pig. 5. 
(22) "Freir ou Frey — Um filho de Niord, um dos deuses Ases, 

apesar de nao nascido deles, uma vez que Niord somente foi colocado entre 
os Ases quando ele, um refem dos Vanes, deu a conhecer a sua dignidade 

■e a sua valentia. Sua mae era a bela Skade, filha de gigantes, mulher de Niord. 
Chama-se Freir o mais nobrc dos Ases, que dominava as chuvas, os raios 
do Sol e a fertilidade da terra, e ao qual se devia implorar para que se 
conseguisse um ano bom e pacifico; tinha tambem a seu cargo as riquezas 
dos homens. restituia as noivas os seus noivos e as esposas os seus maridos, 
quando os mesmos iam para a luta". (Vollmer, op cit., pag. 751). 

(23) E. Mogck, in Gmndriss, I, pag. 1059. 
(24) "Tiwaz (sSnsc. devas, lat. devus, lit. devas), tem o significado 

de divino, deus. Em antigo nordico cabia aos deuses uma designagSo generica, 
iiwar; aquele que, entre os germanos do sul era honrado sob o nome de Ziu, 
chamava-se entre os germanos do norte Tyr". (Schlender, op. cit.. pag. 83). 

(25) Apesar de que no original alemao esteja expressa a palavra 
Unkentniss (ignorancia), julgamos tratar-se aqui de um caso de depreda?3o 
da palavra, pela decadencia do culto do deus em questao. 

(26) Ing war zuerst bei den Ostdanen von den Menschen gesehen; 
spatec zog er ostwarts uber die Flut; sein Wagen rollte ihm nach". (Runen- 
Jieder, apud Schlender, op. cit.. pag. 88). 

(27) E. Mogck, in Grundriss, I, pdg. 1059. 
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nos permitam inferir qual a divindade cultuada, assim como se fez 
com os inguevoes. E. Mogck, contudo, e de opiniao que os hermides 
se reuniam em torno do culto ao deus Ziu, o mesmo se verificando 
com os istevoes em relaqao a Wodan.(28) 

Nao devemos nos esquecer, porem, de que as divindades cen- 
trais destes cultos eram, — certamente, — variaveis conforme a triba 
preponderante na regiao, e que, desta maneira, o culto a uma deter- 
minada divindade ora se distendia, ora era passivel de retraimento 
em sua aceitaqao por parte das populaqoes. Do mesmo modo, seria 
admissivel a hipotese de que se verificassem francas substituiqoes de 
teor dos cultos. Tais oscilaqoes sao melhormente explicaveis pela 
coexistencia de outros grupamentos de povos, alem dos tres supra 
citados; alias, as palavras de Tacito, com relaqao aos outros filhos de 
Manos, oferecem margem para esta suposit^ao. Tqdavia, no estado 
atual dos conhecimentos sobre o assunto, nada e possivel afirmar de 
positive a respeito da extensao atingida pelo culto das diversas divin- 
dades, nem sobre as tribos que entre elas se distribuiam, verificando- 
se o mesmo com relaqao aos nomes e alcunhas dos deuses que serviam 
de centre a estes cultos. Com foros de certeza, a conclusao unica a 
que podemos chegar, e isso de acordo com Mullenhoff,(29) e a de 
admitir naqueles conglomerados de povos germanicos verdadeiras an- 
fictionias, associaqoes de tribos em torno de um culto comum. 

Se tomarmos a Germania ao pe da letra, notaremos desde logo que 
Tacito, simplesmente, distribuiu os tres grupamentos unicamente sob o 
ponto de vista geografico: "...os povos mais vizinhos do Oceano teriam 
(o nome) de inguevoes, os do centro, o de hermioes e os outros, o de 
istevoes". Ora, o historiador revela, por este pequeno trecho, que nao 
procurou explicar de maneira suficientemente clara a divisao conser- 
vada "nas velhas lendas poeticas" dos germanos, mesmo porque nem 
cuidou de classificar os numerosos povos de que passa a tratar mais 
adiante, de acordo com a tripartiqao enunciada no cap. II de sua obra. 
E convenhamos em que o criterio meramente geografico por ele ado- 
tado, peca por demasiado simplista, mormente quando, nas linhas aci- 
ma transcritas, encontramos o final muito vago da referencia "os 
outros o de istevones"; se os dois primeiros grupamentos sao locali- 
zados de maneira insatisfatoria, este ultimo, entao, podemos dizer que 
nem mesmo chega a ser situado pelo autor. 

Ja Plinio-o-Antigo tenta uma distribui^ao dos diversos povos 
em cinco rat;as, mas, pelo que encontramos na Naturalis Historia, e 
que e unicamente o trecho transcrito paginas atras, nao nos e per- 
mitido senao formar uma vaga ideia de classifica^ao. Esta simples 
ideia, todavia, fica ainda prejudicada pela confusao no tocante aos 

(28) Idem, pag. 1055. 
(29) Apud E. Mogck, in Grundriss, I, pag. 1055. 
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cimbros e pelo numero relativamente pequeno de povos mencionados: 
all catorze, na Gerniania, cinqiienta. Mesmo se levarmos em conta o 
nao desdobramento dos suevos por Plmio, seremos forqados a con- 
cluir que, de fato, e insuficiente o que ele nos deixou no livro IV, 28 
da Naturalis Historia. 

Se recorrermos nesse respeito a autores modernos, notaremos que 
Camille Jullian, por exemplo, apresfinta os inguevoes de acordo com 
Ph'nio (colocando, sob esta denominaqao, os cimbros, os teutoes e os 
caucos), agindo da mesma forma em relaqao aos hermioes. (30) Nao 
discrimina, porem, quais teriam sido as tribos dos istevoes, limitan- 
do-se a dizer que habitavam as margens do Reno. Ora, uma vez que 
o historiador nao considera de per si as outras duas ragas menciona- 
das na Naturalis Historia, mas adota a divisao tripartida de Tacito, 
somos levados logicamente, pelo processo de exclusao, a admitir que 
todas as outras tribos alem das englobadas por ele entre os inguev5es 
e hermioes, pertenciam aos istevoes. 

Em Lamprecht, bem como em outros autores, encontramos mais 
ou menos a mesma distribuiqac :(3l) os istevoes, correspondendo aos 
futures francos, na regiao renana; os inguevoes, posteriormente os 
baixo-alemaes, no literal; e os hermioes, — futures alto-alemaes, — 
no interior, acompanhando o vale do Elba. 

Torna-se necessario, porem, que destaquernos mais uma vez o 
sentido destes agrupamentos, antes de passarmos ao exame das di- 
versas tribos que os constituiam. Dissemos anteriormente que, de 
acordo com Miillenhoff, e tomando-se tambem como base o cap. XL 
da Gerniania, os citados grupamentos germanicos tinham sua ori- 
gem em cultos professados em comum por varias tribos. Contudo, 
nao e impossivel a existencia de outros elementos diferenciadores, 
conforme nos diz F. Dahn: "Esta divisao em tres linhas ou raqas nao 
tinha significaqao politica para jamais dar lugar a uma federaqao, e 
muito menos ainda a uma monarquia unica, ja inguevonica, ja iste- 
vonica, ja hermionica. Nao passava de uma expressao ou forma de 
convicqao que (os grupamentos) tinham da afinidade de sangue que 
existia entre todos, e que e provavel que se manifestasse originaria- 
mente por uma afinidade mais intima de idiomas, nao contando com 
a provavel afinidade religiosa".(32) 

Mais modernamente, admitindo tambem as diferenciaqoes lin- 
guisticas, T. E. Karsten vai mais alem, supondo mesmo uma evolu- 
qao, do grupamento de ordem religiosa para o de ordem politica, 

(30) C. Jullian, Histoire de la Gaule, III, pag. 50. 
(31) Lamprecht op. cit.. I, pag. 81; A. Hofmann, Politische. Geschichte 

der Deutschen, I, pag. 33; T. E. Karsten, op. cit., pag. 232; G. Freytag 
Bilder, I, pag. 31; F. Dahn, op. cit., pag. 20. 

(32) F. Dahn, op. cit., pag. 20. 
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negado peremptoriamente por Dahn. Deveras, Karsten(33) e de opi- 
niao que estas associagoes religiosas acabaram por tomar importancia. 
polftica, apoiando-se para isto num fato verificado antre os escandi- 
navos no principio da epoca historica. Entre estes, o culto dos deuses- 
ia freqiientemente de par com uma necessidade crescente de uma co- 
munidade politica; na Noruega, por exemplo, os mais antigos centres 
religiosos foram tambem os primeiros centros politicos. Esta hipotese 
de Karsten em nada repugna a boa logica, dado que e sabido que o- 
chefe politico, o rei, — visto que a monarquia e sempre a forma de 
governo dominante entre os povos germanicos, — esta estreitamenter 
ligado a uma origem magico-religiosa.(34) 

Mais dificil, entretanto, ja se torna a distribuiqao das tribos ger- 
manicas pelos tres grupamentos mencionados por Tacito. Isto porque, 
conforme ja vimos antes, a extensao do dominio do culto aos diversos 
deuses podia se retrair ou se expandir ao sabor das circunstancias, 
tornando possivel a transferencia de certas tribos, de um agrupamen- 
to para outro. Possivelmente poderiamos encontrar um exemplo qqe 
se enquadrasse neste caso, no que aconteceu com os cimbros, na epoca 
de sua famosa migraqao. Segundo A. von Hofmann, os "cimbros, 
verossimilmente, pertenciam naquele tempo aos hermioes"; como mais- 
tarde tambem os teutoes juntaram-se a vaga emigratoria, e como eles- 
pertenciam ao grupamento inguevonico, verificou-se a interpenetraqao 
entre tribos dos dois agrupamentos, interpenetraqao esta facilitada 
pelas comunicaqoes rapidas e faceis entre os povos, pelo curso da 
Elba. Como resultado de todo este movimento, vamos ver que os; 
cimbros, mais tarde, aparecem como inguev6es.(35) 

Assim sendo, nao nos e possivel distribuir exatamente as diversas 
tribos da Germania pelos tres agrupamentos citados, podendo-se mes- 
mo repetir, a este respeito, o que nos diz L. Stacke :(36) "Nao possui- 
mos meio algum para estabelecer quais sao aqueles (povos), os quais 
reconhecem este tronco comum (de Manos e seus filhos)". 

Apesar de tudo, como ponto de referencia, sob reserva, indica- 
mos a seguinte classificaqao, proposta por G. Freytag: 

I — Inguevoes: caucos, cimbros, teutoes, angrivarios, frisoes e^ 
provavelmente, os queruscos, que Plinio coloca 
entre os hermioes. 

II — Istevoes: gambrivios (que Freytag assimila aos sugam- 
bros) ; camavos, bructeros, usipios, tencteros. 

(33) T. E. Karsten, op. cit., pag. 236. 
(34) Veja-se, a este respeito, a interessantissima obra de G. Dumezib- 

Mythes et dieux des Germains, pags. 17'33. 
(35) A. von Hofmann, op. cif., 4, pags. 33-34. 
(36) Ludwig Stacke, Deutsche Geschichte. I, pig. 57. 
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HI — Hermioes: suevos, — entre os quais se destacam os 
semnoes, os catos, hermunduros, marcomanos, 
qiiados e longobardos. 

Nesta classificaqao, todavia, nao estao incluidos todcs os povos 
pertencentes aos germanos ocidentais e que se acham mencionados na 
Germania. Assim, pode ser ela completada, com a inclusao dos dul- 
gubnios e dos fosos entre os Istevoes. 

XXX 

Procedendo-se a analise da Ger mania, notamos a primeira vista, 
que Tacito menciona um grande numero de povos completamente des- 
conhecidos para Cesar; tal fato nos permitira, como vamos ver, 
esboqar um mapa da distribuiqao dos povos germanicos, o que seria 
evidentemente impossivel se nos limitassemos aos informes do Bellnm 
Gallicum. Trataremos, desta maneira, de todos os povos que o his- 
toriador romano nos da a conhecer, com exceqao, naturalmente, dos 
que ja foram objeto de nosso estudo no capitulo anterior. 

Primeiramente, encontramos os catos, nos capitulos XXIX, XXX 
e XXXI da Gcrmania, onde eles se acham subdivididos em tres gru- 
pos: o dos batavos, — de que ja tratamos, — e que era "uma tribo 
de catos que, escorraqada outrora por uma sediqao intestina, passou 
para aquela regiao (embocadura do Reno), onde viria a tomar-se 
um dia parte integrante do Imperio Romano" ;(37) os matiacos, 
"semelhantes, de resto, aos batavos, com a diferenqa de que o seu 
solo e o seu clima tornam ainda mais ardente a sua coragem"; e os 
catos propriamente ditos. Quanto a epoca em que se teria verificado 
a migraqao dos batavos, e ela completamente ignorada, visto que 
Cesar ja os encontrara localizados na embocadura do Reno. 

Tacito nao nos diz expressamente que os matiacos tambem eram 
catos, mas, da leitura do seu relate, concluir-se-a, de acordo com F. 
Dahn, que "do fortissimo povo dos catos, que compreendia muitas 
terras com nomes especiais, como por exemplo, os matiacos, que vi- 
viam em Mattio, hoje Maden, perto de Gudensberg, e em Wiesbaden 
{Aquae Mattiaaae), tinham-se separado os batavos e caninefatos, em 
virtude de dissenqoes internas".(38) A mesma opiniao e tambem 
expressamente esposada por E. Heyck, que nos diz o seguinte: "nos 

(37) O autor refcre-se aqui a alian^a entre os batavos e romanos, 
conseguida por Druso. Nas Historias, IV, 12, Tacito refere-se tambem aos 
batavos: "Os batavos, enquanto permaneceram para la do Reno, fizeram 
parte dos catos. Expulsos por uma sedigao domestica, ocuparam a extremi- 
dade entSo desabitada das costas da Galia, e uma ilha situada entre lagunas 
e banhada, na frente pelo Oceano, e dos tres outros lados, pelo Reno. Aliados 
dos romanos sem que a sociedade do mais forte os esmague com sua pre- 
ponderancia, Sles nao fornecem ao Imperio senao homens e armas". 

(38) F. Dahn, op. cit., pag. 24. 
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vemos partes dos povos destacarem-se e, em novo lugar, darem ori- 
gem a novos povos, p. ex., os batavos e os matiacos, ambos os quais 
foram parte dos catos".(39) 

Plinio-o-Antigo menciona ainda um outro povo germanico li- 
gado aos catos, visto nos dizer que "no proprio Reno, sobfe uma 
extensao de quase 100.000 passes,(40) esta a mui celebre ilha dos 
batavos e caninefatos".(4l) Ora, estes ultimos, — que nao sao en- 
contrados na Germania, — parecem ter sido simplesmente um ramo 
dos proprios batavos, visto como apareceram tao estreitamente liga- 
dos a estes durante a revolta de Civilis. Encontramo-los na obra de 
Tacito, mas nas Historias (IV, 19 e 33), sempre juntamente com os 
batavos. 

Terlamos assim, na regiao da embocadura do Reno, os batavos 
e caninefatos na margem esquerda, e os matiacos no curso medio, na 
margem direita, como vemos pelo relato de Tacito; "Embora perma- 
necendo confinados no seu pais, na margem direita do Reno, os ma- 
tiacos estao conosco de alma e coraqao".(42) 

"Para alem (dos matiacos), estao os catos, que principiam nas 
alturas da floresta Hercinia e habitam campos menos abertos e me- 
nos pantanosos do que os das outras regioes da Germania. Com efei- 
to, as colinas se prolongam, baixando imperceptivelmente, e a pro- 
pria floresta segue fielmente os catos, e nao os abandona senao nas 
suas fronteiras"^43) 

De acordo com este trecho, notamos que os catos ocupavam toda 
a extensao da floresta Hercinia, nome pelo qual se conhecia, a partir 
do primeiro seculo da nossa era, as cadeias cobertas de vegetaqao e 
que percorriam toda a Germania independente na direqao oeste-este, 
desde o Moenua (Meno) ate o Margus (Morava).(44) Malte- 
-Brun(45) procurcu tornar mais precisa esta localizaqao, atribuindo 
aos catos o Hesse e a regiao de Fulda e de Hanau, com uma parte 
da Franconia. Lamprecht foi do mesmo parecer, visto que nos diz que 
"os catos (vagaram) pelo Westerwald e (chegaram) ao Reno, pelo 
vale do Lahn, onde subjugaram os ubios, um povo do ramo istevo- 
nico ai domiciliado, parecendo entao terem-se fixado nas proximida- 
des de Siebengebirge".(46) 

(39) E. Heyck, Die Deutschen bis zur Mitte des 14 Jahrhunderts, in 
Weltgeschichte sob a dire?ao de Helmolt, pag. 358. 

(40) Aproximadamente 148 quilometros. 
(41) Naturalis Historia, IV, 29. 
(42) Germania, XXIX. 
(43) Idem. XXX. 
(44) M. Besnier, Lexique de Geographie ancienne, pag. 362. Plinio 

f.tamb^m fala desta floresta, na Naturalis Historia, IV, 28. 
(45) Apud J. L. Burnouf, Oeuvres de Tacite, pag. 638, nota 2. 
(46) Lamprecht, op. cit., I, pSg. 100. 
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Como verificamos pela observagao de um mapa, o rio Lahn 
banha justamente a regiao de Hesse, onde se inclui o Westwerwald, a 
noroeste do qual estao as Siebengebirge. Ha, deste modo, perfeita 
concordancia entre os dois autores citados, quanto a localizaqao do 
povo de que tratamos. 

Segundo F. Dahn,(47) "uma outra tribo dos catos eram os 
catu-varios, porem e dificil determinar a area do seu habitat". Esta 
tribo dos Chasuarii, tal como aparece mencionada por Tacito, no cap. 
XXXIV da Germdnia, seria a mesma dos Atuarii, que encontramos 
na Hist or ia Romana de Veleio Paterculo (H, 105). O proprio F. 
Dahn, entretanto, menciona um cantao medieval de Hattera, cujo 
nome seria derivado dos Chasuarii. Nestas circunstancias, poderiamos 
tambem, sem grande dificuldade, admitir que o nome de Hattersheim, 
de uma pequena localidade situada sobre o Schwarzbach, rio que 
•desemboca na margem direita do Meno, alguns quilometros abaixo 
de Francfurte, se tenha originado do mesmo povo. Se tomarmos este 
fato como ponto basico para a localizaqao dos casuarios, encontra- 
lo i-emos entao no mesmo territorio ocupado pelos catos, o que confir- 
maria a asserqao de serem eles um ramo deste grande povo. Ainda 
na mesma regiao encontraram-se nomes que parecem demonstrar a 
mesma suposta origem, como por ex., Oher Hattert, Tal nao e, toda- 
via, a opiniao de abalisados tradutores de Tacito, que colocam os 
casuarios bem mais ao norte, nas margens do Veser, perto das 
fontes do Lippe.(48) 

Depois de ter tratado dos catos, Tacito passa a se referir aos 
usipios e aos tencteros, que ja foram objeto de nossa atenqao e, no 
cap. XXXHI diz que "lado a lado com os tencteros, faziam-nos face, 
antigamente, os bructeros. Hoje, segundo se diz, os camavos e os 
angrivarios tomaram o lugar deste povo". 

Interpretando-se ao pe da letra o citado trecho, chegaremos a 
conclusao de que os bructeros estavam situados na margem direita 
do Reno, uma vez que ficavam ao lado dos tencteros e em frente aos 
romanos. Ha, porem, outra passagem de Tacito que nos fornece um 
novo dado a respeito da localiza^ao dos bructeros; diz-nos ele nos 
Anais (I, 9), tratando das campanhas de Germanico: "Para impedir 
que todo o peso da guerra recaisse sobre um ponto so, e afim de 
dividir as forcas do inimigo, ele enviou Cecina para o Ems, pelo pais 
dos bructeros, com 40 coortes romanas. 

Neste caso, correndo o Ems paralelamente ao Reno, mas sendo 
o seu curso bem menor, podemos estabelecer os bructeros entre o 
Reno e o curso superior do Ems, ou seja, — de acordo com J. L. 

(47) Op. cit.. pag. 21. 
(48) J. L. Burnouf, Oeuvres completes de Tacite, pag. 640, nota 1; 

Goelzer, trad, da Germ&nia. pag. 196, nota 1. 
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Burnouf, — na parte baixa da Vestfalia, entre o Ems e o Lippe, che- 
gando ao Reno. (49 ) 

Os angrivarios, mencionados por Tadto nos caps. XXXIII e 
XXXIV da Germdnia, aparecem tambem nos Anais (II, 8, 19 e 22). 
Num destes capftulos (dezenove), o autor nos diz expressamente que 
os angrivarios eram limitrofes dos queruscos, visto que "tinham cons- 
truido uma grande fortificaqao que servia de barreira entre eles", 
Conclui-se ainda, da leitura do mesmo trecho, que havia tambem um 
pantano entre os dois povos. 

Estariam os angrivarios estabeleddos nas duas margens do Ve- 
ser, na regiao da embocadura do Alter. Quanto ao seu nome, — 
segundo F. Dahn, — significaria homens do Anger, outra denomina- 
(jao para o mesmo rio Veser.(so) fiste nome, alias, teria permanecido 
como designativo de agrupamentos posteriores, como por ex. o dos 
engros, intermediaries entre os saxoes e os vestfalios.(51) 

Estreitamente ligados aos angrivarios estavam os camavios, jun- 
tamente com os quais aqueles atacaram os bructeros, "em combina- 
qao com as populaqoes vizinhas, escorraqaram-nos e aniquilaram-nos 
por complete, quer por odio ao orgulho deles, quer pelo interesse do 
saque, quer por um favor particular dos deuses para conosco".(52) 
Pouco mencionados nos relatos de que dispomos a respeito dos ger- 
manos, os camavios so se fizeram notar por terem avanqado para 
oeste, sob a pressao de outros povos, localizando-se depois na regiao 
de Hamm, na bacia do Samara (Somme). Tanto os angrivarios como 
os camavios eram freqiientemente obrigados a procurar novos luga- 
res para se estabelecerem, em virtude da pressao que, sobre eles, 
exerciam os caucos. 

"Os angrivarios e os camavios tern atras de si os dulgubnios e os 
casuarios e outros povos menos conhecidos que os rodeiam; pela 
frente, confinam com os fris6es".(53) 

fistes casuarios sao os mesmos catuarios, de que ja falamos. 
Quanto aos dulgubnios, sao eles pouquissimas vezes mencionados, e 
o principal trecho que a eles se refere e o citado cap. XXXIV da 
Germdnia, no qual e evidente a maneira bem pouco precisa de locali- 
zar os povos atrds ou a frente de algum outro. Em todo caso, estes 
dulgubnios parece que tinham como regiao central certo trecho da 

(49) Oeuvres completes de Tacite. pag. 639, nota 2. 
(50) F. Dahn, op. cif.* pdg. 25. 
(51) So que tambem nos diz A. von Hofmann: "Encontramos a prin- 

cipal porgao dos saxoes estabelecida k esquerda do Elba. No meio, os engros, 
descendentes dos antigos angrivarios: a oeste destes, contra o Reno, estavam 
os vestfalios, misturados com muitas outras populagoes, particularmente a 
dos queruscos". (Op. cit., pSg. 109). 

(52) Germ&nia, XXXIII. 
(53) Germ&nia, cap. XXXIV. 



margem csqnerda do Vcser, cstcndendo-se talvez ate o Ems; pos- 
suiam eles o seu maior nucleo de povoamento na localidade de Asca- 
lingium.(M). 

Ja os frisoes merecem bem maior destaque que os ultimos povos 
citados. "Receberam os nomes de grandes e de pequenos frisoes, por 
causa da importancia das suas fonjas. Estas duas tribos tern o Reno 
por Hmite ate o Oceano, e rodeiam lagos, onde outrora navegavam 
frotas romanas". Estas linbas da Germania (XXXIV) podem ser 
completadas por Plinio-o- Antigo, que nos diz que "no proprio Reno, 
sobre uma extensao de quase 100.000 passos, esta a mui celebre ilha 
dos batavos e dos caninefatos; outras, que pertencem aos frisoes, aos 
frisiaboes  estendem-se entre o Helius e o Flevum; e assim que 
sao chamados os braqos pelos quais o Reno se espraia ao norte, nos 
lagos".(55) fistes lagos, de que falam ambos os autores, e em torno 
dos quais viviam os frisoes, sao os mesmos que, avolumando-se, reu- 
niram-se formando o atual Zuyderzee. 

Tacito dividia os frisoes em grandes e pequenos; o mesmo se 
dava com Plinio, — como ensina F. Dahn,(56) — com a diferen^a 
que ele denominava os pequenos frisoes de frisiaboes. Para o mesmo 
autor, "o grupo maior ocupava a margem oriental do Issel, e o 
menor achava-se estabelecido na margem ccidental deste braqo do 
Reno. Ora, o Issel, provavelmente, nada mais seria senao o mesmo 
Navalia, braqo oriental do curso inferior do Reno e que se encontra 
mencionado por Tacito, nas Historias (V, 26).(S7) de Qualquer ma- 
neira, os frisoes localizar-se-iam, entao, na parte inferior do vale do 
Reno, ao norte dos camavios, angrivarios e "outros povos menos co- 
nhecidos". Contudo, estariam eles confinados a regiao situada entre 
o Reno e o Ems, visto que a oriente deste estavam os caucos. 

Vimos, assim, os povos incluidos por Tacito na parte mais oci- 
dental da Germania independente; de fato, tratamos apenas da faixa 
compreendida entre o Reno e o Ems, estendendo-se, por vezes, ate 
o Veser. 

Sempre na regiao litoranea, a este do Ems, estava a naqao dos 
caucos, na parte em que "a Germania sobe para o norte, descrevendo 
uma grande curva; ainda que ela comece na regiao dos frisoes e 
ocupe tuna parte do literal, ela bordeja, nao obstante, todas aquelas 

(54) N3o se sabe ao certo a que localidade atual poderia corresponder 
a antiga Ascalingium, hesitando-se entre Linhen e Hildesheim, apesar da 
distancia que as separa. No mapa organizado por Carl Mixller de acordo 
com os dados fornecidos por Ptolemeu (in Historischer Schul-Atlas, de F. W. 
Putzger), a rcferida localidade esta situada as margens do Veser, aproxima- 
damente a 170 kms. da embocadura do mesmo rio. 

(55) Natuealis Historias, IV, 29. 
(56) Op. ci., p&g, 27. 
(57) "A ponte do NavSlia foi cortada pelo meio..." 
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(naqoes) que ja mencionei e, curvando-se, atinge ate as fronteiras dos 
catos".(58) Tais limites abrangeriam, no dizer de Tacito, uma 
"imensa regiao de terra". Todavia, neste ponto, quer nos parecer que 
o grande historiador nao acertou: o territorio dos caucos ia, pelo 
litoral, desde o Ems ate o Elba, incluindo tambem certas ilhas do 
mar do Norte, conforme se ve na Naturalis Historic, (IV, 29).(59) 
Apenas nos parece estranho e estarem essas ilhas localizadas na em- 
bocadura do Reno, sendo mais provavel que se tratasse, ou das ilhas 
frisias de leste, ou das ilhas que teriam existido no delta entao for- 
mado pelo Veser.(60) Tal confusao e bem compreensivel, visto que 
o proprio Plinio e quern nos da o depoimento sobre a deficiencia de 
conhecimentos a respeito da Germania, na sua epoca.(61) Com re- 
laqao a faixa litoranea ocupada pelos caucos, ha quem seja de opiniao 
que ela era um pouco mais reduzida; Goelzer, p. ex., pensa que ela 
se estendia entre o Ems e o Veser, e nao entre o Ems e o Elba.(62) 

Em relaqao a penetraqao dos caucos pelo interior, ate mesmo 
atingindo o territorio dos catos, conforme o testemunho de Ta<|ito, 
tal nao parece ter sido real, como bem nos afirma F. Dahn,(63) 
mesmo porque entre uns e outros estavam os queruscos. A natureza 
da regiao por eles habitada, contudo, faz-nos supor uma verdadeira 
necessidade de expansao do povo, de uma emigraqao para terras 
melhcres. A este respeito, basta que se leia o que nos diz Plinio, que 
andou por esta regiao em expediqao militar: "Mas, eu proprio vi, 
no norte, os caucos, que se dividem em grandes e pequenos; ha la 
um espaqo imenso, invadido duas vezes cada vinte e quatro horas, 
pelas ondas transbordantes do Oceano, que invade o cenario da eter- 
na questao estabelecida pela natureza, a saber, se a regiao pertence 
a terra ou ao mar. Uma naqao miseravel ai ocupa as colinas elevadas, 
ou os morros feitos pela mao do homem acima das mais altas mares, 
ponto este conhecido pela experiencia. Acham-se ali as cabanas dos 
povoadores do lugar. Semelhantes a navegadores quando as aguas 
cobrem tudo ao redor, a naufragos, quando elas recuam, estes hbmens 
perseguem em torno de suas cabanas os peixes que fogem para o mar. 
files nao pcdem ter rebanhos, nutrir-se de leite, como as nacoes limi- 
trofes, nem mesmo guerrear contra os animais selvagens, visto que 
toda a mata so nasce bem ao longe. Com algas e juncos marinhos eles 
preparam cordas para tecer suas redes; modelam com a mao o 

(58) Germania. XXXV. 
(59) "No proprio Reno...; outras (ilhas), que pertencem aos frisSes, aos 

caucos " 
(60) A. von Hofmann, op. cit., I, p^g. 57. 
(61) ..."quanto a Germania, ela n§o foi conhecida senao muitos anos 

ano depois, e nao o e ainda mesmo inteiramente". {Naturalis Historia, IV, 28). 
(62) Goelzer, trad, da Germania. pSg. 196, nota 4. 
(63) F. Dahn, op. cit., pAg. 27. 
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barro, que depois secam mais ao vento do que ao sol, e e com isto 
que cozinham os seus alimentos e aquecem as suas entranhas, geladas 
pelo vento norte; naO tem por bebida senao a chuva guardada em 
buracos cavados a entrada de suas casas. E eis as naqoes que, diante 
da conquista romana, ousam exclamar: "files nos reduzem a escravi- 
dao! Seja. Freqiientemente a fortuna poupa aqueles que ela quer 
punir".(64) 

Como se ve, e verdadeiramente admiravel que, vivendo nestas 
condiqoes, os caucos pudessem dar margem a que Tacito os conside- 
rasse como um povo "sem cobi(;a, sem desejos de conquista, tran- 
qiiilos e vivendo em paz, eles nao provocam guerra alguma, nao prati- 
cam rapinas e nem banditismos". O proprio Tacito, porem, desmente, 
em certa medida, esta afirmaqao, ao nos mostrar, em 59, os caucos 
invadindo e ocupando o territorio dos amsivarii. (65) 

Dividiam-se os caucos, — conforme se leu no citado trecho de 
Plinio, — em grandes e pequenos, estando os primeiros a oeste e os 
outros a leste do Veser. F. Dahn, baseando-se para isto no grand® 
numero de fortes contingentes com que os caucos contribuiam para 
o exercito romano, pensa que sob este nome ficavam compreendidos 
varios povos. Ta! nao impediu, contudo, que o nome desaparecesse a 
partir das grandes migraqoes.(66) 

No cap. XXXVI da Germdnia, Tacito nos da noticia dos que- 
ruscos, que viviam "ao lado dos caucos e dos catos"; seria melhor, 
talvez, falar "entre os caucos e os catos", conforme ja foi visto. 

Ao tratar da derrota dos queruscos pelos catos, no mesmo capi- 
tulo, o historiador menciona "os fosos, populaqao confinante", dizendo 
ainda que "foram arrastados na ruina dos queruscos"; "partilharam 
com igualdade do seu infortunio, embora nao tivessem participado da 
sua prosperidade". 

De acordo com J. L. Burnouf,(67) "os fosos habitavam, prova- 
velmente, no principado de Hildesheim, onde corre o rio de Fusa, cujo 
nome parece ter, com o de Fosi, uma relaqao de origem". Ora, estes 
fosos nao merecem destaque, nao so entre os outros escritos de Tacito, 
mas tambem entre os demais autores que trataram do assunto. Isto 
nos da a ideia de que eles nada mais eram que uma populaqao secun- 
daria, dominada pelos queruscos; a esta impressao se adatam as pa- 

(64) Nafuralis Historia, XVI, 1, 3. 
(65) "Estes mesmos campos (terras vacantes destinadas ao uso das 

tropas) foram invadidos pelos ansivafios  Expulsos pelos caucos, sem 
terras onde se fixar, eles imploravam um exilio tranqiiilo". (Tacito, Anais* 
XIII. 55). 

(66) A. von Hofmann, op. cit., I, pag. 108. 
(67) Oeuvres completes de Tacite. pag. 641, nota 1. 
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lavras de Tacito, segundo as quais os fosos partilharam dos infortu- 
nios, mas sem terem gosado da prosperidade dos queruscos. 

XXX 

Os cimbros sao objeto de consideraqoes a respeito do perigo 
germanico, no cap, XXXVII, apos o qual "e necessario falar agora 
dos suevos, que nao sao, como os catos e os tencteros, um so e unico 
povo. files ocupam a maior parte da Germatjia, e sao divididos em 
muitas naqoes, das quais cada uma conservou o seu nome, ainda que 
todas recebam o nome comum de suevos". (68) 

Interessante para nos seria podermos determinar exatamente o 
carater desta liga de diversas naqoes, problema este ligado ao que ja 
abordamos no principio deste capitulo. A este respeito, e bastante 
plausivel a explicaqao aventada por E. Heyck.(69) Para este autor, 
entre as diversas naqoes germanicas deviam formar-se ligas, de cara- 
ter quase sempre temporario, determinadas exclusivamente pela exis- 
tencia de um fim comum, geralmente de ordem belica; preenchido 
este fim, dissolvia-se a liga. Todavia, para que houvesse maior con- 
sistencia entre as diferentes naqoes, nestas circunstancias, era invoca- 
da uma base de caracteristica religiosa. "Muitas ligas duraram ape- 
nas o tempo suficiente para uma expediqao militar. Outras permane- 
ciam em estado latente, como que aguardando a pressao de um mo- 
tivo mais forte para ressuscitar. Acreditamos tambem que as ligas 
organizadas entao sobre base religiosa, nao eram esquecidas, desde 
que o seu conteudo politico se mantivesse suficientemente vivo. Ulte- 
riormente, ligas houve que, durante muito tempo, talvez pelo decurso 
dos seculos, permaneceram, por assim dizer, validas, ainda que, por 
fim so mediane certos efeitos e reminiscencias manifestassem a sua 
existencia o que se verificou com os suevos na epoca de Tacito". 

Nestas circunstancias, o principal laqo de permanente coesao en- 
tre as diversas naqoes participantes de uma liga, era de carater reli- 
giose, Ora, entre os germanos, como entre muitos outros povos no 
inicio de sua historia, havia certos habitos explicaveis pelas crenqas 
religiosas. Neste caso, nao se poderia explicar entao, por um laqo 
religioso comum, aquele "costume particular a estes povos", e que 
consistia em "juntar os cabelos e liga-los com um n6?".(70) — Note- 
se, alem do mais, que "assim se distinguem os suevos dos outros ger- 
manos e, entre os suevos, o bomem livre do homem escravo"; isto e, 
o homem livre, que estava ligado a ou as divindades sob cujo patro- 
cinio se constituia a liga, prende os seus cabelos com um no, ao passo 

(68) Germhnia, cap. XXXVIII. 
(69) Op. cit., pag. 359. 
(70) Germania. cap. XXXVIII. 
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que os escravos, — excliudos da proteqao dos deuses, — nao tfim o 
direito de faze-lo. E ainda mais, vemos, no cap. XXXIX da Germd- 
nia, que os semnoes, que "se dizem os mais antigos e os mais nobres 
dentre os suevos", possuiam "uma floresta consagrada desde longo 
tempo pelos augures do seu pais", onde, "em epocas marcadas, todos 
os povos do mesmo sangue se retmem por via de delegaqoes". Pica 
assim, evidente, o carater religiose das ligas, tanto mais se conside- 
rarmos a expressao "povos do mesmo sangue", que se refere a todos 
os suevos, e nao apenas aos semnoes. 

Quanto a localizagao geografica dos suevos, para Malte- 
-Brun,(71) Tacito estende o nome de suevos a todos os povos que 
viviam entre o Elba e o Oder, e ate mesmo, aos da Escandinavia. 
Esta questao, contudo, ficara mais clara pela localiza^ao dos diversos 
grupos integrantes da liga de que tratamos; para tanto, so podemos 
contar com o relato de Tacito, visto que, de Plinio, nada temos que se 
refira ao assunto. 

O primeiro povo suevo mencionado na Germdnia e o dos 
semnoes (72) que, — segundo Cluvier,(73) — habitavam o Elba, o 
Oder, o Varta e o Vistula, abrangendo assim uma regiao correspon- 
dente hoje em dia a uma parte de Brandeburgo, da Silesia, de Saxe 
e da Misnia. Que o Elba fosse um dos limites dos semnoes, isto nos 
e atestado mesmo por um autor romano, Veleio Paterculo, onde le- 
mos que "o exercito romano conduzido, insignias desfraldadas, a dis- 
tancia de quatrocentas milhas, desde o Reno ate o Elba, que banha 
as fronteiras dos semnoes e dos hermunduros".(74:) O vale do Elba 
parece ate ter sido a regiao central dos semnoes, uma yez que la se 
localizava o seu bosque sagrado, conforme nos diz Lamprecht: "Por 
assim dizer, o coraqao do corpo germanico tinha pulsado no Elba, 
havia cinco seculos, la onde o bosque sagrado dos semnoes reunia 
anualmente, para o culto, a todos os povos suevos".(75) 

Importante foi o papel desempenhado pelos semnoes no desenro- 
lar da historia interna da Germania: foram eles incluidos por Maro- 
bodo no seu imperio, mas combateram ao lado de Arminio, quando 
este moveu guerra contra os marcomanos.(76) 

Relativamente a situagao geografica do povo, porem, vimos que, 
— a seguirmos Cluvier, — cs semnoes estariam habitando toda a 
regiao povoada pelos suevos: do Elba ao Oder. Vejamos, pela situa- 
qao dos demais povos, se sera possivel uma delimitaeao mais precisa 

(71) Apud Burnouf, op. cit., pag. 642, nota 1. 
(72) Ver a pag. 34 o trecho das Res Gestae em que se fala deste povo. 
(73) Apud Burnouf, op. cit., pag. 642, nota 2. 
(74) Historia Romana, II, 106. 
(75) Lamprecht, op. cit.. I, pag. 286. 
(76) Tacito, Anais, II, 45. 
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do territorio dos semnoes. £ verdade, contudo, que o papel prepon- 
derante que cabia a este povo entre os suevos, dando margem a que- 

Tacito deles dissesse que "ocupam cem cantoes, e esta massa de- 
forqas os persuade de que sao a cabeqa da naqao dos suevos",(77)' 
daria aso a verdadeiras confusoes, ate mesmo a de toma-los pela tota^ 
lidade dos suevos. 

Os lombardos, que encontramos na Germdnia logo a seguir, tira- 
vam o seu nome de uma ocorrencia lendaria verificada durante um. 
combate entre os vandalos e os vinilos ;(78) os primeiros teriam im- 
plorado a vitoria ao deus Wodari, e os outros, a sua esposa, Freia.. 
"Pela astucia de sua mulher, vlu-se o deus obrigado a conceder a 
vitoria aos Vinilos, que desde entao passaram a chamar-se lombardos. 
Pois, a conselho de Freia, as mulheres dos Vinilos haviam deixado 
cair suas cabeleiras sobre o rosto e Wodan, ao amanhecer, perguntou 
quern eram aqueles Langbdrte. Ao dizer isso, ele Ihes dera um nome, 
e a isto devia seguir-se tambem como premio, a vitoria".(79) Esta 
hipOtese sobre a origem dos lombardos nao e unanimemente aceita ,- 
ha, p. ex., quern seja de opiniao que "eles tinham tirado o seu nome 
de sua arma, — a longa barda, ou acha d'armas".(80) 

Os lombardos seriam originarios da Peninsula Escandinava, de 
acordo com o que nos diz Paulo Diacono, e a arqueologia confirma 
este ponto de vista, permitindo que se suponha que a sua emigraqao 
para o continente se verificou na epoca de transiqao entre o periodo 
do bronze e o do ferro. Tudo isto, porem, nao passa de hipotese; com 
certeza, apenas podemos dizer que os lombardos, originariamente, de- 
viam habitar uma regiao nao muito distante do mar BaItico.(81) Na 
inicio da nossa era fixaram-se eles na regiao do vale inferior do Elba,, 
num lugar chamado Bardangau (Bardanga),(82) onde se achavam 
quando.foram mencionados pela primeira vez, no ano 5 d»C.. esta 
tambem a localiza9ao proposta por Lamprecht, para o qual os lom- 
bardos deviam ocupar a parte inferior do vale do Elba, enquanto que 

(77) Germania, cap. XXXIX. 
(78) De acordo com Paulo Diacono (apud Karsten, op. cit., pag. 46), 

este teria sido o nome dos lombardos (Winiles), quando ainda se achavam 
na EscandinSvia. 

(79) E. Mogck, Mitologia Nordica. p&g. 91. Tal lenda nos foi trans- 
mi tida por Paulo Diacono, na sua Historia Langobardonim, I, 8. Quanto 
ao fato de ter sido atribuida a vitoria aos vinilos, "era um costume dos 
antigos germanos que a atribui?ao do nome a crian?a, pelo padrinho, fosse 
seguida de um presente, o qual foi, para os vinilos, a vitoria". (Schlender, 
Germanische Mythologie, pSg. 182). 

(80) L. Stacke, Deutsche Geschichte. I, paig. 58. 
(81) T. E. Karsten, Les anciens Germains, pag. 47. 
(82) Talvez mesmo o nome Bardangau pudesse ser decompdsto enr 

Gau e Bardan, com o significado de Gau dos Bardan, forma evoluida de 
langobardos. 
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os semnoes ocupa-lo-iam na sua parte media. (83) Todavia, parece 
que, antes de se fixarem definitivamente no vale do Elba, os lombar- 
dos erraram durante um certo tempo pela Europa do Norte; assim, 
ja haviam eles estado na regiao compreendida entre o Veser e o Elba, 
e para a margem direita deste rio foram recalcados pelas campanhas 
de Tiberio contra os Germanos,(84) passando entao a ocupar a re- 
giao correspondente hoje em dia ao Magdeburgo e a Media Mar- 
ca.(85) Foi esse, ainda, o mesmo povo que desceu para o Danubio, 
na Panonia, ameaqando o limes romano no II seculo. 

No mesmo capitulo em que trata dos lombardos, Tacito mencio- 
na diversos outros povos, como segue; "Vem em seguida os reudignos, 
os avioes. os angles, os varinos, os eudosios, os suardoes e os nuitoes, 
todos protegidos por rios ou por fIorestas".(86) 

Um primeiro reparo a ser feito com relaqao a estas linhas, diz 
respeito a expressao em seguida.(S7) Pretende o historiador, com isto, 
tratar do ponto de vista da situaqao geografica? — Neste caso teria- 
mos de admitir que todbs esses povos se achavam para alem dos lom- 
bardos e dos semnoes. Ou pretende ele com isso evidenciar que, na 
escala das naqoes suevas, — cuja preeminencia cabia aos semnoes, — 
os reudignos, avioes, etc., estavam abaixo dos lombardos? 

Em qualquer hipotese, porem, como o proprio Tacito nos diz, 
todos "estes povos, considerados separadamente, nada oferecem de 
notavel". Os demais textos da epoca nada dizem a este respeito, e 
ainda hoje em dia, os modernos autores da historia germanica pouco 
ou nada nos contam com relaqao a quase todos estes povos, de tal 
maneira que se justificam perfeitamente as seguintes palavras de 
J. L. Burnouf: "de todos estes povos, com exceqao dos angles, nada 
mais se sabe do que os nomes. certo, entretanto, que eles habitavam 
entre o Oder, o Elba e o Baltico, ocupando assim o Mecklemburgo e 
uma parte do Holstein".(88) Apesar de todas as dificuldades rei- 
nantes sobre o assunto, podemos ainda, apoiando-nos em M. Bes- 

(83) Lamprecht, op. cit., pag. 236. Todavia, quanto ao numero, nao 
podia haver comparagao entre uns e outros, visto que se "a massa das for^as 
persuadia os semnoes de que eram a cabe?a da nagao dos suevos", ja a 
"gloria dos lombardos e o seu pequeno numero" (Germanta, XL). De fato, 
eles eram, apesar de pouco numerosos, afamados pelo seu valor guerreiro, 
conforme nos da prova o testemunho de Veleio Paterculo: "Os lombardos 
mais ferozes e mais selvagens ainda que os germanos. .. ." (Historia Romana, 
II, 106). 

(84) M. Besnier, Lexique..., art. Langobacdi, pag. 413. 
(85) J. L. Burnouf, op. cit., pag. 643, nota 1. 
(86) Entre os autores da Antiguidade, apenas Tacito faz referencia a 

estes povos, na sua maioria. 
(87) "Rcudigni deinde et Aviones... 
(88) J. L. Burnouf, op. cit., pag. 643, nota 2. 
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nier,(89), tornar um pouco mais precisa a localizaqao destes povos. 
Assim, os avioes habitariam as ilhas que ficavam a ocidente do 
Quersoneso Cimbrico; os varinos, que PHnio liga, nao aos suevos, mas 
aos vindiles, estariam na margem direita do curso inferior do Elba; 
os eudosios ocupariam o sul do Quersoneso Cimbrico, sobre o Sinus 
Codanus; os suardoes seriam tambem litoraneos, das costas do Mare 
Suebicum. Os reudignos, segundo G. Eckholm,(90), ocupavam o 
territorio dos caucos, no baixo Elba, mais ou menos no fim do seculo 
II, e foram, — provavelmente, — identificados com os saxoes. Em 
relaqao aos nuitoes, nada encontramos. 

Quanto aos anglos, — segundo F. Dahn, — "nao se devem con- 
fundir com os conquistadores da Inglaterra, ou seja, com os anglos 
setentrionais, que ocupavam um recanto entre o rio Slei e a baia de 
Flensburgo, recanto ainda hoje conhecido pelo nome de Anglia".(91) 
Os anglos que encontramos no cap. XL sao os meridionais, localiza- 
dos por F. Dahn ao sul dos lombardos, e que pouco a pouco, "con- 
fundiram-se com os seus vizinhos mais meridionais, os turingios, para 
formarem um novo grupo, chamado dos nordschwabos, isto e, suevos 
do norte. O cantao de Engelgau, na regiao de Schwarzburgo, conser- 
va em seu nome um vestigio deles". A mesma opiniao, porem, nao e 
a de G. Eckholm, para o qual os anglos que encontramos na Germania 
teriam o "seu centro tribal originario da peninsula Angel, no Slesvig 
oriental". (92) 

Os sete povos do cap. XL sao interessantes para nos, por ofe- 
recerem um outro exemplo de reuniao de muitas naqoes em torno de 
um culto comum, como se depreende da leitura do mesmo capitulo: 
^um uso comum a todos e a adoraqao de Nerthus,(93) isto e, a Terra- 
-Mae". 

Prosseguindo na enumeragao dos povos suevos, Tacito, no cap. 
XLI passa a fomar como base o Danubio, "assim como ate aqui 
temos tornado o Reno", e coloca em primeiro lugar, "mais perto (das 
nossas fronteiras), a cidade dos hermunduros". Aparentemente, Ta- 
cito fornece-nos tambem um otimo ponto de referencia para a locali- 
zaqao dos hermunduros, visto nos dizer que "no territorio dos her- 
munduros esta a fonte do Elba, rio outrora celebre e conhecido nosso". 
Porem, se tal se verificasse, o territorio deste povo seria muito dila- 
tado, pois deveria estender-se desde a regiao habitada pelos catos, 

(89) "Lexique...". nos artigos correspondentes aos diversos povos. 
(90) G. Eckholm, in Cambridge Ancient History, vol. XI, pag. 55. 
(91) F. Dahn, op. cit.. pag. 25. 
(92) G. Eckholm, op. loc. cit. 
(93) feste nome aparece de forma diferente, conforme o manuscrito da 

Germ&nia; temos, assim, Nertum, Neithum, Nerthum (Goelzer, op cit., pag. 
200, nota 2. 
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— com os quais os hermunduros faziam fronteira, — ate o Riesenge- 
birge. O que parece e que "Tacito ou a sua fonte, confundiu o Elba 
com o seu grande afluente da margem esquerda, o Saale, que nasce 
na Turingia, no Fichtelgebirge".(94) 

Para o lado noroeste, os hermunduros limitavam com os catos, 
povo que os guerreava continuamente, luta esta motivada pela disputa 
acerca da posse do rio que os separava. A este respeito, diz-nos F. 
Dahn: "fiste rio, tao vivamente cobiqado, nao pode ser senao o 
Verra ou Saale franco, porem, de modo algum, o Saale turmgio. 
Sob o nome de Hermunduros se compreendia um grande povo suevo, 
e isto explica o dilatado do seu territorio, que pelo norte confinava 
com o Harz, a sudeste com os sudetos e o pals dos marcomanos; a 
sudoeste com a muralha de Adriano e com a regiao do dtzimo dos 
romanos (Agri Decumates) ; a noroeste com o Verra e com o pals 
dos catos e para leste, finalmente, atravessava o Elba e ia confinar 
com os semn6es".(95) Alias, ja desde o seculo XVII Eckhard incli- 
nava-se a favor do Saale.(96) 

Concluimos, portanto, que os hermunduros ocupavam uma regiao 
que ia desde o Verra ao Elba, passando pelo Saale turingio. Que o 
Elba fosse fronteira entre eles e os semnoes, isto nos e atestado por 
Veleio Paterculo, na sua Historia Romana (II, 106) em linhas repro- 
duzidas paginas atras. A mencionada regiao corresponde, atualmen- 
te, a Turingia e a Baviera Setentrional. Alias, a Turingia deve o seu 
nome precisamente ao povo de que tratamos: hermun-duros, que signi- 
fica os principais entre os duros, forma que evoluiu para o que atual- 
mente se usa, — turingios, — depois de ter passado pela forma durin- 
gos.(d7) possivel, contudo, que o nome hermunduros se tenha de- 
rivado de hermiones e de duri, ou duronesf(

S8) e assim sendo, nos 
deveriamos procurar nesta regiao o terceiro grande grupo de tribos- 

mencionado por Tacito.(") G. Eckholm faz notar que isto e confir- 
mado pelo fato de que, — a acreditar-se em Plinio, — os hermioes 
habitavam o interior da Germania e eram formados, inter allia, pelos 
suevos, hermunduros, catos e queruscos. 

Os hermunduros, ao que parece, estabeleceram-se na regiao que 
acima foi delimitada, por volta de 20 a.C., — segundo ensina Lam- 
precht, — por ocasiao de um impulse migratorio dos suevos em di- 

(94) Goelzer, op. cit. ,p&g. 201, nota 2. 
(95) F. Dahn, op. cit., pag. 25. A respeito da luta entre catos e her- 

munduros, veja-se Tacito, Anais. XIII, 57. 
(96) Eckhard, De origine germanorum, migrationibus ac rebus gestis, 

apud Burnouf, op cit., pag. 300, nota 1. 
(97) F. Dahn, op. cit., pSg. 25. 
(98) M. N. Bouillet, Dictionnaire universel d'histoire ef de geographic, 

art. Hermundures. pag. 817. 
(99) G. Eckholm, op. cit., pag. 56. 
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re^ao do ocident€.(l00) "Perto dos hermunduros", — continua a 
Germania, — "vivem os naristos, depois os marcomanos e os qiiados".. 

Os naristos, ao contrario do que se verifica com os outros dois 
povos, sao mencionados por Tacito unicamente na Germdnia, e locali- 
zavam-se na margem esquerda do Danubio, a oeste da Silva Gabre- 
to,(101) ou seja, o atual Bbhmerwald. Burnouf procura tornar mais 
exata esta localizaqao, dizendo-nos que "os naristos ocupavam a parte 
da Baviera que esta entre a Boemia e o Danubio"^102) 

Os naristos faziam fronteira com os marcomanos, "que sao os 
primeiros, pela gloria e pelo poder; o proprio pais em que eles estaa 
instalados, apos terem feito a expulsao dos boios, e uma conquista do 
seu valor".(I03) 

Ora, a regiao ocupada pelos boios, e que deles recebeu o nome, e 
a atual Boemia (Boiohoemum), limitada pelos montes Sudetos, Van- 
dalicos e Sarmaticos, e ao sul, pelo Danubio. Tal fato, alem de ser 
atestado por Tacito, o e tambem por Veleio Paterculo.(104) Mas, 
como foi esta regiao ocupada pelps marcomanos, se ate o seu proprio 
nome e derivado dos boios ? — O mesmo Veleio Paterculo nos da a 
resposta a esta pergunta, no livro II, 108, de sua obra: "Nada mais 
havia a veneer na Germania, senao os marcomanos, povo que, sob a 
chefia de Marabodo, tinha abandonado o seu antigo territorio e, ten da 
avanqado para o interior, viera habitar as planicies cercadas pela flo- 
resta Hercinia". 

Explica-se assim o estabelecimento dos marcomanos na Boemia, 
mas restar-nos-ia determinar o lugar de sua procedencia e as causas 
de sua migraqao. 

De acordo com Lamprecht,(105) ao mesmo tempo que os catos, 
— como ja foi visto, — os marcomanos entraram pelo caminho situa- 
do entre Thiiringerwald e as montanhas hessenses e atingiram,, 
assim, a regiao do Meno e do Hesse. Os marcomanos, bem como po- 
pulaqoes afins, dirigiram-se a seguir para o sul da moderna Alema- 
nha, ate o Reno, e estabeleceram-se no vale deste rio. O proprio Lam- 
precht, continuando, nos da a epoca destes acontecimentos, ao mesmo 
tempo que, — refletindo o periodo em que escreveu a sua obra, — 
procura na Historia fundamentos para os direitos alegados pelos ale- 
maes sobre a Alsacia-Lorenas "ja uma decada depois da derrota dos 
cimbros e teutoes, instalavam-se troncos alemaes na Alsacia e no Pa- 
latinado". 

(100) Lamprecht, op. cif., pag. 105. 
(101) M. Besnier, op. cit., art. Varisti, pag. 805. 
(102) J. L. Burnouf, op. cit., pag. 644, nota 3. 
(103) Germania. XLII. 
(104) Historia Romans, II, 109: "file tinha a sua esquerda e a frente,- 

a Germania; a sua direita, a Pan6nia; atras, o pais dos ndricos". 
(105) K. Lamprecht, op. cit., I, 99. 
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Durante muito tempo tiveram os marcomanos que defender este 
seu dommio contra os celtas e, mais tarde, contra os romanos.(106) 
Por fim, as campanhas de Druso na Germania, principalmente con- 
tra os catos (11-9 a.C.), obrigaram-nos a emigrar, visto que "a ccn- 
seqiiencia da guerra dos catos, era que os germanos do Meno senti- 
ram-se entao inseguros no vale do rio, que passara a ser regiao des- 
protegida, e procuraram concentrar-se em territorios mais defen- 
didos".(107) Nestas circunstancias, Marobodo, chefe dotado de "for- 
qa pouco comum" e de "alma altiva e corajosa",(108) resolveu trans- 
plantar o seu povo para o territorio dos boios, levando-o para o sul, 
"na regiao da nascente do Meno e do Danubio. Os celtas boios, que 
desde algum tempo continuavam a marcha dos seus principals troncos 
para o sul, somente haviam permanecido em mui pequena quantidade, 
e foram subjugados".(109) 

Revestiu-se de grande importancia o feito de Marobodo, visto 
que "esta transplantaqao salvou a existencia e a nacionalidade daque- 
las tao numerosas populaqoes que, de outro modo, teriam desapareci- 
•do diante das armas e da influencia dos romanos; e a esta transplan- 
taqao se deve o terem aquelas populaqoes chegado a povoar, com o 
nome de bayuvaros, todo o sudeste alemao. Quanto ac nome marco- 
manos, e opiniao geral que significava homens da marca, tendo esta 
ultima palavra o sentido de regiao fronteiriga.i}-^) 

Na mesma ^poca em que os catos e os marcomanos abriram ca- 
minho para o Hesse e para o Meno, um outro povo germanico irrom- 
peu a oriente da Riesengebirge, atraves das montanhas de Gesenke, 
e estabeleceu-se firmemente na Moravia^111) Tratava-se dos qiiados. 
cujo nome significa os mans, os ferases.i112) A sua presenqa na 
Moravia pode ser confirmada, combinando-se a Germania com uma 
passagem de Ptolemeu (II, 11), onde se ve que, abaixo da floresta 

(106) F. Dahn, op. cit., pag. 26. 
(107) A. von Hofmann, Politische Geschichte der Deutschen, I, pag. 60. 
(108) Vcl. Pat., II, 108. Merece ser transcrito todo o paragrafo de 

Veleio: "Por mais apressado que eu esteja, nao devo calar a respeito de 
um homem como Marobodo. Sua origem era elevada, sua f6r?a pouco comum, 
sua alma altiva e corajosa. Barbaro pelo seu nascimento, mas nao pelo seu 
genio, gozava entre os seus de um poder regular e solido, que ele nao devia 
nem a desordem, nem ao acaso, nem ao favor de um momento, mas a von- 
tade decidida de seus concidadaos. Desejoso de tornar esta dominagao so- 
berana e de Ihe dar os caracteristicos da realeza, tinha distanciado a sua 
nagao do povo romano, e resolveu transporta-la para lugares onde, sem ter 
que temer armas mui poderosas, pudesse fazer temidas as suas". 

(109) Lamprecht, op. cit., I, pag. 106. 
(110) F. Dahn, op. cit.. pag. 26. Cf. A. von Hofmann, op. cit., pag. 60 

€ T. E. Karsten, op. cit., pag. 131. Sobre os marcomanos, em geral, veja-se 
tambem G. Eckholm, in Cambridge Ancient History, XI, pags. 56-7. 

(111) Miillenhoff, II, 301 e seg., apud Lamprecht, op. cit., pag. 99. 
(112) F. Dahn, op. cit., pag. 26. 
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Hercinia habitavam os quados; tal passagem e confirmada por textos 
posteriores, onde se ve o nome dos quados associado ao dos sarma- 
tas.(113) Burnouf(114) e Goelzer(115) estendem o territorio deste 
povo para alem da Moravia, atribuindo-lhe tambem a parte sul da 
Hungria atual. F. Dabn preferiu localiza-lo tomando por base as 
bacias fluviais, e situou-o nas bacias dos rios March e Taya, "desde 
as montanhas ate a sua desembocadura no Danubio". Do mesmo modo 
que os marcomanos, os quados abrangeram no seu dominio numero- 
sos povos celtas, que permaneciam na regiao. 

fistes tres povos, — marcomanos, nariscos e quados, — bordando 
o Danubio, constituiam, no dizer de Tacito, "uma especie de frente 
da Germania, no lugar em que o Danubio forma em torno dela uma 
como que cintura". 

A medida que vai caminhando do Ocidente para o Oriente, os 
conhecimentos de Tacito a respeito dos povos germanicos vao escas- 
seando, o que e, alias, bastante compreensivel. Assim sendo, as noti- 
cias que ele nos vai fornecendo sobre os germanos orientais, vao se 
tornando cada vez mais vagas, tanto que acabam por mergulhar no 
proprio dominio da lenda;(116) tudo isto, contudo, e perfeitamente 
justificavel, como muito bem se expressa G. Eckholm, uma vez que 
os caps. XLIV e XLV da Germania "estao entre os que oferecem 
maior dificuldade a interpretaqao", visto terem sido compostos por 
u'a "mistura de fatos corretos, noticias mal compreendidas e conjetu- 
ras subjetivas do autor, obtidas no decorrer de suas informa- 
9oes".(117) 

A imprecisao ja comeqa a se verificar em relaqao aos povos men- 
cionados no inicio do cap. XLIII; "Mais longe os marsignos, os coti- 
nos, os osos e os buros fecham por tras o pais dos marcomanos e 
dos quados". 

A respeito da localizaqao destes povos, Tacito apenas nos diz que 
"todos eles se estabeleceram raramente nas planicies, mais freqiiente- 
mente nas gargantas, sobre os cumes ou nas vertentes das montanhas. 
Porque uma longa cadeia separa e corta em duas a Suevia". 

Restar-nos-ia, entao, explicar qua! seria esta cadeia de monta- 
nhas, nas quais os cotinos, "para cumulo do oprobrio, tiram ferro da 

(113) Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstamme. pigs. 117-118, 
462-464, apud H. d'Arbois de Jubainville, Les Celfes, pag. 12. 

(114) J. L. Burnouf, op. cit., pag. 644, nota 3. 
(115) Goelzer, op. cit., pag. 201, nota 5. 
(116) Sao bem expressivas as ultimas linhas da Germania: "Tudo 

quanto se tem dito sobre outras populagoes e do dominio da fdbula, por 
exemplo, que os helusios e os oxiocs teriam a cabega e a figura humana, 
corpo e membros de animal. Como em parte alguma encontrei confirmagSo 
para tal cousa, deixo o problema por decidir". 

(117) G. Eckholm, op. cit., pig. 62. 
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terra". Para J. L. Burnouf, tratar-se-ia, sem duvida, "das escarpas 
deste longo planalto que se destaca dos Carpatos, separa a bacia do 
Oder e a Silesia da bacia do Morava ou da Moravia, e atinge a extre- 
midade setentrional da Boexnia, onde se divide para formar uma cin- 
tura de montanhas em torno deste pais". (118) B ainda dentro desta 
regiao que M. Nisard tambem os localiza, mas tentando ja uma dia- 
tribuiqao: os marsignos, provavelmente, ocupariam parte da Silesia, 
os cotinos ficariam a sua direita, os osos habitariam parte da Galiciar 
e, talvez, da alta Silesia, enquanto que os buros estariam na regiao 
da fronteira da Moravia.(I19) Goelzer, mais prudente, diz apenas a 
seguinte: atribui-se aos marsignos a Silesia; quase nada se sabe a 
respeito dos cotinos, nem dos osos; quanto aos buros, a unica cousa 
que se pode dizer e que eles se aliaram aos romanos na luta contra 
os dacios e os marcomanos; talvez estivessem eles estabelecidos na. 
parte superior dos vales do Oder e do Vistula". (120) 

Entre todos estes povos, os marsignos e os buros sao, — pelO' 
proprio Tacito, — consignados como germanos, ao escrever que "pela 
lingua, e pelos costumes lembram os suevos". Quanto aos cotinos, pa- 
rece que nao eram germanos, muito embora certos historiadores, — 
como L. Stacke, — os considerem como tais.'(121) A Germdnia nos 
diz que "os cotinos falam gaules, e os osos panonico, e e muito dizer-se 
que eles nao sao germanos"; para Besnier, os cotinos seriam "um 
povo celtico do sudeste da Germania independente, entre o curso su- 
perior do Viadua e do Vistula", e esta e a mesma opiniao esposada 
por d'Arbois de Jubainville, para o qual "a presenqa dos cotinos, fa- 
lando uma lingua celtica, a nordeste dos qiiados e dos marcomanos, 
na Silesia meridional, era um traqo e um resto da antiga dominaqao 
celtica nesta regiao tao distanciada da Galia".(122) Burnouf, na nota 
relativa a este capitulo, nao trata deste povo, e Goelzer limita-se a 
dizer, — como ja vimcs, — que "quase nada se sabe dos cotinos e 
dos osos". 

Com relaqao a estes ultimos, forqa e reconhecer-se que sao 
muito escassos os dados fornecidos pela Germdnia para a sua identifi- 
caqao; de fato, dizer que os osos falavam o panonio e que pagavam 
tribute aos sarmatas e aos qiiados, e dar mui pequena base para con- 
clusoes. Mesmo porque pandnia nao corresponde a uma lingua inde- 
pendente, cujo uso constituisse indice fundamental para a classifica- 
qao de um povo. Dado que os primeiros habitantes historicos da Pa- 
nonia foram os celtas, os osos, neste caso, prender-se-iam a eles. 

(118) J. L. Burnouf, op. cit., pag. 645, nota 1. 
(119) M. Nisard, Oeuvres completes de Tacite, nota ao cap. XLIII da 

Germania. 
(120) Goelzer, op. cit., p&g. 201, nota 7. 
(121) L. Stacke, op. cit., I, pag. 59. 
(122) H. d'Arbois de Jubainville, Les Celtes, pag. 12. 
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O proprio Tacito, alias, langa a confusao no que se refere aos 
osos, pois se, no cap. XLIII os da como claramente nao germanos, 
trata do mesmo povo, — no cap. XXVIII, da seguinte maneira; 
"Mas os araviscos da Panonia sao uma colonia dos osos, povo ger- 
manico, ou os osos sao araviscos transportados para a Germania? — 
A conformidade de lingua, de instituiqoes, de costumes, deixa a ques- 
tao duvidosa; tanto mais quanto, igualmente pobres, igualmente li- 
vres, eles encontravam nas duas margens do Danubio os mesmos bens 
e os mesmos males". 

Ora, os araviscos eram celticos, como celticos eram ainda os 
escordiscos, que tambem habitaram a Panonia. (^23) fi verdade que 
todos estes celtas ja encontraram a regiao povoada, principalmente 
pelos autariatos, ilirios do ramo dos venetos. Pod6-se afirmar, porem, 
que os celtas impuzeram a sua lingua a toda a regiao, de tal maneira 
que o pandnio, mencionado por Tacito, seria, provavelmente, uma 
lingua celtica. Concluir-se-ia dai que os osos eram Hgados aos celtas 
e nao aos germanos, conforme e opiniao de H. Hubert. 

Por outro lado, ee considerarmos o panonio como lingua propria 
de um povo, este deveria estar ligado aos panonicos, prendendo-se, 
portanto, aos ilirios, que nao eram nem celtas e nem germanos, po- 
dendo-se, — quando muito, — dizer que eram indo-europeus.(124) 
Alias, esta e a opiniao emitida por G. Eckbolm.(125) 

E com esta questao em suspense, termina Tacito a parte de sua 
obra relativa aos suevos. 

XXX 

Ainda mais para oriente, alem da mencionada cadeia de monta- 
nbas, "vive um grande numero de naqoes, das quais a mais conside- 
ravel e a dos lugios,(126) dividida em muitas outras cidades. Bastar- 
nos-a citar as mais poderosas, os barios, os belvec6es,(127) os mani- 
mos, os elisios, (128), os nahanarvalos". (129) 

fistes lugios sao mui pouco estudados pelos autores latinos; o 
mesmo Tacito, porem, menciona-os nos Anais (XII, 29 e 30), apesar 
de que nada se possa inferir dessas menqoes que resulte em favor do 

(123) Cf. H. Hubert, Les Celtes et leur civilisation, pags. 69-70. 
(124) K. Lamprecht, op. cit., 1, pag. 91. 
(125) G. Eckholm, op. cit., pag. 58. 
(126) Legiorum, lygiorum, lugiorum (Mullenhoff). Apud Goelzer, pag. 

202. 
(127) Helueconas, elunecones, beluaeones (Mullenhoff). Idem. 
(130) G. Eckholm, op. cit., pag. 58. 
(128) Elisios, helisios, helysios. Idem. 
(129) Nahanarualos, naharnalos, nachanarualos, naharualos, nahanaru- 

los. Idem. 
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nosso conhecimento a respeito destes povos, dos quais se pode dizer, 
— com G. Eckholm, — que sao "praticamente desconhecidos para a 
Hist6ria".(130). Para J. L. Burnouf, os liigios estariam localizados 
no vale do Vistula, mas ja Goelzer amplia este dominio, visto que, — 
a seu ver, — os lugios "estavam estabelecidos na regiao banhada pelo 
Oder, Varta e Vistula". Neste territorio estariam distribuidos "os 
harios sobre o curso superior do Oder, os helvecoes entre o Oder e o 
Vistula, assim como os manimos, os elisios e os nahanarvalos".(131) 

Apesar de que a interpreta^ao ao pe da letra do relate de Tacito 
de a entender que os lugios eram suevos, porque estavam na Suevia, 
somos levados a crer que se trata apenas de aparencia; deveras, de- 
preende-se, do exame do cap. XLIII, que havia tambem uma reuniao 
de tribos formando os lugios, do mesmo modo que um outro grupo 
constituia a liga dos suevos. O papel desempenhado entre estes pelos 
semnoes, o era entre os lugios pelos nahanarvalos, sob cujo dominio 
se achava "um bosque consagrado por um culto antigo". este, alias, 
o modo de ver de G. Eckholm, que sugere tambem a associaqao dos 
lugios em torno de um culto comum.(132) 

"Para alem dos lugios habitam os gutoes...", diz-nos a Ger- 
mdnia no seu cap. XLIV. 

Ora, estes gutoes sao os mesmos godos que, de acordo com Jor- 
danes, teriam partido da Escandinavia para a Alemanha do Norte, 
localizando-se nas bocas do Vistula. (133) Esta hipotese da origem 
escandinava dos godos nada tern de absurda, sendo mesmo bastante 
aceitavel, conforme se ve em Karsten e Fr. von der Leyen.(134) O 
primeiro destes autores, defendendo o seu ponto de vista, diz-nos 
que o nome Scandza (Escandia) e todo germanico, e que a expressao 
Gothiscandsa, usada por Jordanes para a Escandinavia significa exa- 
tamente Escandia, patria dos godos. fi interessante notar-se que ha 
autores que pensam que o proprio nome Jutldndia e originado de 
goths, como p. ex., J. C. Nesfield, que assim se expressa: "Quanto ao 
nome jutes, penso ser uma variaqao dialetal de goth. Beda chama-os 
jutae, gen. jutarum. A cronica anglo-saxonica chama-os iutan, ou 
to ton. O islandes e id tar, nom. ph. Em grafia antiga teriamos iutar. 
Mas, goth e uma adataqao latina do nome pelo qual os proprios godos 
se chamavam, na sua lingua. Nos nao temos o nom. pi. gotico, mas 
ele deveria ter sido gutas, assim como o gotico para povo gotico e gut- 
-pioda. Parece-nos como se gut e iut seja mais uma variante do g 

(130) G. Eckholm, op. cit., pag. 58. 
(131) J. L. Burnouf, op. cit., pags. 249, nota I e 645, nota 2. Goelzer, 

■op. cit., pag. 202, notas 2 e 3. 
(132) G. Eckholm, op. cit., p&g. 58. 
{133) De origins actibusque Get arum, apud Karsten, op. cit., pSg. 40. 
(134) Karsten, op. cit., p&g. 40 ss. Fr. von der Leyen, Einfuhrung in 

das Gotische, pag. 4. 
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duro, para y. Compare-se o ingles yard, a,—s,, geard, com o mais 
duro gerth. (135) 

A hipotese de origem escandinava, contudo, nao e totalmcnte 
aceita, visto que muitos pretendem que a Gotlandia e que foi o ponto 
de partida dos g6dos,(136) que teriam emigrado entre 300 e 150' 
a.C.(137). Com relaqao a epoca em que os godos teriam chegado ia re- 
giao das bocas do Vistula, se Kossina e Blume indicam o ano 1 a.C.r 
ja o mesmo nao sucede com Wessen, que prefere o periodo do mo- 
vimento cimbro-teutonico, por volta de 120 a.C.. 

Quanto a palavra go do, parece ter-se derivado do nome de um 
heroi eponimo, Gautr, que teria dado inicialmente gauts, tendo mais 
tarde atingido a forma definitiva de gotones, que se encontra em Ta- 
cito, ou a de guthones, como se le em Plinio.(138) 

"Mais longe, partindo do Oceano, estao os rugios e os lemovios";, 
isto e o que se le em seguida, no mesmo capitulo da Germdnia. 

Destes dois povos, os lemovios sao quase que completamente des- 
conhecidos, conforme bem o nota M. Nisard;(139) quando muito, 
podemos dizer que eles se localizavam nas costas do Mare Suebicum, 
ao longo da Prussia Oriental e da Pomerania.(140). 

Ja o mesmo nao se verifica com os rugios, que sao tarabem men- 
cionados por Jordanes,(141), o qual nos conta que os godos, apos 
terem desembarcado em solo germanico, atacaram aos ulmeru- 
gios,(142) nome que significa os rugios da ilha; para G. Eckholm,. 
tratar-se-ia, neste caso, dos rugios estabelecidos no delta do Vistula. 
Atribui-se tambem aos rugios um estabelecimento no estuario do 
Oder, e sabe-se que, mais tarde, este povo participou no povoamento 
da Gra-Bretanha; ai teriam eles se dividido em rugios do sul e de 
este, que deram origem, respectivamente, aos nomes Surrey e Eastry. 
Ainda o mesmo povo imprimiu tambem o seu nome a ilha de Ru- 

(135) J. C. Nesfield, Aids to the study and composition of English,. 
Appendix I, note on Jutes and Frisions. 

(136) A Sste respeito veja-sc a obra de Karsten, onde o autor expSe 
a opiniao dos arqueologos sobre o assunto. 

(137) Almgren, apud Karsten, op. cif., pag. 43. 
(138) Ha uma intcrcssante observagao de von der Leyen sobre o 

assunto; "O nome godo ^oava em gotico gut an ou got as (t, e nao p). 
Compare-se gut-iuda. povo gotico, no calendario gotico, e o antigo islandes 
gotar. Os autores latinos e grcgos variaram entre o u e o o, e entre o t e o th 
(Tac., gothones e gotones; PI. gutones). (Op. cit. p. 5). 

(139) Oeuvres completes de Tacite", nota ao cap. XLIV da German/a.. 
(140) Goelzer, op. cit., pdg. 203, nota 2. 
(141) Op. cit., IV, apud. G. Eckholm, op. cit., p&g. 61. 
(142) Holm-rugii: holm expressa ideia de ilha (Heyck, op. cit., pg. 371) 

— 66 — 



gen (I43) e £ cidade de Rugenwald, sobre o rio Wipper, na Pome- 
rania. 

De tudo isto facilmente concluimos que os rugios se localizavam 
na regiao nordeste da atual Alemanha. Ha, entretanto, quem os faga 
originarios da Escandinavia, na reigao de Rogaland, no sudoeste da 
Noruega, tendo ido dai para as terras situadas nas bocas do Oder e 
do Vistula, passando pelas ilhas dinamarquesas. Todavia, como nos 
diz Karsten, nada prova a sua origem nordica, o que nao impede que 
muitos autores ainda se apeguem a esta hipotese. Goelzer, p. ex., diz 
mesmo que os rugios "eram um povo germanico, antepassado dos 
escandinavos, estabelecido ao sul da Escandinavia".(I44) 

Sempre seguindo-se a Gemmnia, lemos que "vem em seguida as 
cidades dos suioes, no proprio Oceano".... 

Com esta expressao no proprio Oceano, quer Tacito significar 
que estes suioes estavam estabelecidos em ilhas, das quais a principal 
seria a Escandinavia, considerada pelos antigos como uma ilba. De 
acordo com G. Eckholm, os suioes seriam mesmo "o unico povo da 
Germania do qual se pode dizer, com absoluta certeza, que viveu na 
Peninsula Escandinava,(145) visto que nao foi possivel negar-se a 
afirmaqao de Tacito. Burnouf procura situar de maneira mais pre- 
cisa estes suioes, como se ve; "pensa-se, geralmente, que os suioes 
sao os antepassados dos sued, ou suecos. Esta ideia, muito verossimil, 
leva-nos a procurar os suioes na Suecia ou, pelo menos, nas provin- 
cias suecas menos distanciadas, Escania, Halland, Westrogothia, do 
mesmo modo que nas ilhas dinamarquesas".(146) O territorio deste 
povo era ainda banhado por "um outro mar", situado "para la dos 
suioes", e que seria entao constituido pelo canal da Jutlandia e pela 
parte do mar do Norte que banha 0 ocidente da Noruega. As proprias 
palavras de Tacito deixam-nos perceber que se tratava dos mares 
noruegueses, visto que nesta regiao "os ultimos raios do sol poente 
duram ate o levantar do astro, e com intensidade suficiente para 
amortecer a luz das estrelas". 

No fim do cap. XLV lemos que "apos os suioes vem imediata- 
mente os sitones", dos quais apenas podemos dizer que estavam lo- 
calizados na atual Carelia, de acordo com 0 parecer de Goelzer. (147) 

Antes de mencionar este povo, porem, o historiador trata de um 
outro, ao qual consagra um trecho relativamente extenso; "Voltando 
entao ao mar Suevico, encontra-se sobre a sua margem direita as 

(143) L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme, pag. 118, apud 
<3. Eckholm, op. cit., pSg. 61. 

(144) Goelzer, op cit., pag. 203, nota 1. 
(145) G. Eckholm, op. cit.. pag. 62. 
(146) }. L. Burnouf, op. cit., p^g. 646, nota I. 
(147) Goelzer, op. cit., pag. 205, nota 1. 
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tribos dos estios. files tem os usos e as vestes dos suevos; entretanto, 
sua Hngiia se assemelha mais a dos bretoes". A seguir, passa o autor 
a descrever alguni costumes dos estios, e entra a falar da exploraqao 
do ambar, atividade a qual muito se dedicava este povo.(148) fi jus- 
tamente devido a este material que se pode atribuir a serie de conhe- 
cimentos exibidos por Tacito a respeito de povos tao longinquos: 
para obter o ambar, os romanos foram obrigados a entrar em relaqoes 
com a costa baltica, passando entao, a conhecer os habitantes da re- 
giao. Alias, os estios estavam localizados num ponto que se tornou 
famoso pela sua riqueza em ambar; na costa baltica, a leste da embo- 
cadura do Vistula, ou melhor, nas margens ocidentais do golfo de 
Danzig. (149 ) 

Do ponto de vista linguistico, cs estios nao seriam germanicos, a 
crer-se em Tacito, visto que sua lingua se assemelhava a dos bretoes. 
Se os bretoes eram celticos, isto nao nos autoriza a supor que os 
estios tambem o fossem. Mesmo porque esta passagem da Germania 
deve ser aceita sob reserva, conforme a opiniao de G. Eckholm, (159) 
visto que o historiador romano nao se achava em condiqoes de con- 
cluir algo a esse respeito. Quando muito, podemos dizer que a lingua 
dos estios "diferia materialmente da dos germanos". Tal fato nao 
impediu que autores abalizados, como p. ex. T. E. Karsten, fossem de 
parecer que o nome estios era aplicado inicialmente a um povo ger- 
manico explorador de ambar, passando depois a designar um conjunto 
de povos baltos,(151), situados por Jordanes ao longo da costa baltica 
e consignados por Eginbardo como vizinhos dos eslavos. Explicar- 
se-ia assim o fato de Tacito se referir a "tribos estias"; e que ja, na 
sua epoca, englobavam-se sob uma mesma denominacao certos povos 
germanicos e balticos. "Por circunstancias geograficas, K. Mullenhoff 
pensa que AEstii e o nome geral dos prussianos, lituanos e le- 
tos".(152) Quanto ao elemento germanico destes povos*e ele atestado, 
nao so pelos autores classicos, mas tambem pela lingua, pela lenda e 
pelo estudo das runas. Nao haveria, assim, razao para que se dissesse 
que os estios nem mesmo eram indo-europeus, como se le na obra de 

(148) "(Os estios) exploram o prdprio mar e, linicos cntrc todos os 
povos, eles recolhem o succino, que chamam qless: eles o encontram sobre 
os rochedos e, algumas vezes, sobre a praia. Qual e a sua natureza e como 
€le se forma, isto e uma questao que os barbaros nao pesquisaram nem 
descobriram". 

(149) G. Eckholm, op. cit., pag. 65. fi bastante exprcssivo, a este 
respeito, o caso do cavaleiro romano, relatado por Plinio, XXXVII. 11. 

(150) Eckholm, op. cit., p&g. 65. Vide tambem F. Lot, Les Invasions 
barbares, pag. 333, nota 3. 

(151) T. E. Karsten, op. cit., pags. 85-88. 
(152) K. Mullenhoff, Deutsche Altertumskunde. pags. 11-34, apud G. 

Dottin, op. cit.. pag. 72. 

— 68 — 



E. Heyck.(153) No que diz respeito ao nome AEstii, teria ele sido 
criado pelos germanos, sendo inicialmente usado como designaqao 
geografica para a regiao da Samlandia, que se chamou outrora Aiste- 
nhaff. Com a extensao do comercio do ambar, o nome tambem se ex- 
pandiu, e assim, levando-se em conta a sua evolugao, explica-se a 
existencia de uma Estonia, bem distante da Samlandia. 

A falta de conhecimentos da parte de Tacito, relativamente aos 
povos do Oriente europeu, torna-se flagrante quando o proprio autor 
se expressa nos seguintes termos: "Os peucinos, os venedos, os fenos, 
sao naqoes germanicas ou sarmaticas? — Eu nao saberia dize-Io" 
(Germ,, XLVI). Os peucinos sao, a seguir, chamados de bastarnos: 
"Todavia, os peucinos que alguns chamam bastarnos..." 

O que permanece indiscutivel e que as rela^oes entre os primei- 
ros e os ultimos, que aparecem tambem na Naturalis Historia, eram 
estreitissimas; se Tacito confundia-os, Plinio diferenqava-os, mas os 
incluia a ambos na quinta ra^a germanica.(154) Escrevendo sobre o 
mesmo assunto, mas muito tempo antes que qualquer destes dois au- 
tores o fizessem, assim expressou-se Estrabao: "Para diante, no 
interior das terras, encontram-se os bastarnos, que confinam ao 
mesmo tempo com os tiregetas e com os germanos. Germanos eles 
proprios, ou quase isto, os bastarnos se dividem em muitas tribos: 
distingue-se, por exemplo, os atmons, os sidoes, os peucinos, habitan- 
tes da ilha Peuce, no Ister, os roxolanos, os mais setentrionais de 
todos, que habitam as planicies entre o Tanais e o Bonstenes.(155) 
Hoje em dia, para G. Eckholm,(156) peucinos e bastarnos eram 
dois nomes de um mesmo povo. Da mesma opiniao, porem, nao se 
mostra Goelzer, para o qual "os peucinos, que Tacito confunde com 
os bastarnos, eram simplesmente uma parcela destes, estabelecida na 
regiao que se estende das bocas do Danubio ao Dniester". Ainda sobre 
o mesmo assunto, encontramos na Naturalis Historia o seguinte tre- 
cho: "Na regiao superior, entre o Danubio e a floresta Hercinia, ate 
o campo de inverno de Carnunto, na Panonia, e ate a fronteira ger- 
manica, os campos e as planicies sao possuidos pelos sarmatas jaziges, 
as montanhas e as florestas pelos dacios, por eles repelidos ate o 
Pathissus. Em frente, a partir do Marus ou do Duria, qualquer one 

(153) E. Heyck, op. cit., p&g. 347. 
(154) IV, 28. Ja antes, IV, 25, Plinio trata destes povos como ger- 

manos. 
(155) EstrabSo, Geografia, VII, III, 17. Em outro trecho lemos: "Perto 

das bocas (do Ister), hS uma grande ilha chamada Pcuc& sSo os bastarnos 
que a ocupam atualmente, e tomaram o nome de peucinos" (VII, III, 17). 

(156) G. Eckholm, op. cit.. pSg. 59. 
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seja destes dois rios que os separa dos suevos e do reino de Van- 
nius,(157) estao os bastarnos e outros germanos".(158) 

Ora, a impressao que se tem, seguindo-se este texto, e de que os 
sarmatas jaziges, procedentes de nordeste, repeliram os dacios contra 
o Pathissus (ou Tisia, atual Theiss). Quanto ao mais, este "em 
frente", parece ser em relaqao ao Danubio, e assim sendo, os bastar- 
nos estariam localizados a partir do Marus (March) ou do Duria 
(Waag?), para sudeste, ate as bocas do Danubio. Ter-se-iam eles 
estabelecido inicialmente na regiao dos Carpatos, onde deixaram o 
seu nome nos Alpes Bastarnicos; entre o III e o II seculos e que se 
teria verificado a sua expansao ate o mar Negro, e os peucinos seriam 
uma sua parcela estabelecida entre o braqo mais ao sul do delta do 
Danubio (chamada mesmo de Pence), e o Dniester, 

Os bastarnos tornam-ses ainda mais interessante para nos, devido 
as duvidas referentes a sua classificaqao, como germanicos ou como 
celticos; desta questao, porem, trataremos num capitulo mais adiante. 

Os venedos, que Tacito tambem nao sabe se deve colocar entre 
os germanos ou entre os sarmatas, eram decididamente eslavos, con- 
forme a valiosa opiniao de varies historiadores, entre os quais avulta 
Mullenhoff.(159) O proprio nome venedae, contraido em wendes, era 
aplicado pelos germanos aos seus inimigos do Oriente europeu,(160) 
dos quais subsiste ainda um vestigio em plena Alemanha, na Lusacia 
(Lausitz).(161). 

Estariam assim os venedos localizados entre os bastarnos e os 
fenos, na regiao do alto Dniester, ao sul dos pantanos do Pripet.(l62) 
fi, alias, o que se depreende do proprio texto de Tacito: "Os vene- 
dos entre os peucinos e os fenos"  

Pot fim, o ultimo povo mencionado na Germania, os fenos, o e 
pela primeira vez na Historia, e nao fazia parte da grande familia 
germanica. Deixamo-Io de lado, por isto, visto que nao mais se eri- 
quadra no ambito do nosso trabalho. 

x x x 

Passados em revista os povos tratados na Germania, e obser- 
vando-se tambem as outras obras de Tacito, vemos que o historiador 
conhecia ainda outros povos germanicos que, ou nao se encontram na 

(157) A respeito de Vannius, cf. TScito, Anais, II, 63 e XII, 29. 
(158) Naturalis Historia, IV, 25, 2. 
(159) Miillenhoff, Deutsche Altertumskunde, p&gs. 34-38, apud G. 

Dottin, op. cit., pags. 72-73. 
(160) F. Lot, Les invasions barb ares. p&g. 207. 
(161) Niederlc, La race Slave, pSg. 94, apud F. Lot, op. cit., p&g. 207. 
(162) G. Eckholm, op. cit., pag. 66. 
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pequena obra que Ihes foi especialmente dedicada, ou entao, nao figu- 
ram dentro dos capitulos destinados a discriminaqao das naqoes da 
Germania. No primeiro caso, estao os tungros, os marsos, os vanda- 
los e os gambn'vios; e no segundo, os tubantes e os ansivarios. 

Os marsos, integrantes do grande grupo dos catos,(163) eram 
aliados dos queruscos, e tomaram parte na carnificina das legioes de 
Varo; (164) ; encontramo-los mencionados nao so na Germania (cap 
II), mas tambem, e principalmente, nos Amis (I, 50 e 55, 25). A 
primeira destas duas passagens e particularmente interessante para o 
nosso estudo, porque permite estabelecer a localiza^ao do povo de que 
tratamos.(165) De acordo com a interpreta^ao de O. Dahm,(166) 
encontravam-se os marsos situados nas regioes montanhosas onde 
nasce o Ruhr, estendendo-se ate o Diemel e ao Rothaargebirge. 

Os tungros, — dos quais ja falamos antes, — merecem na Ger- 
mania, apenas uma citaqao; acham-se eles, entretanto, tambem nas 
Histories (IV, 55 e 79). A seguir-se Goelzer, a regiao deste povo 
ficava ao norte de Liege, onde teriam deixado o seu nome a locali- 
dade de Tongern, a esquerda do Reno. 

Os vandalos sao mencionados por Tacito apenas no cap. II da 
Germania; encontramo-los, alem disso, na Naturalis Historia, com o 
nome de vindiles, constituindo a primeira raqa germanica. Na epoca 
de Tacito, ainda este povo, que ia, mais tarde, ter um papel destacado 
nas grandes invasoes, — nao se havia aproximado das fronteiras 
romanas; dai a escassez de noticias a seu respeito. Para Eckholm, os 
vandalos, bem como os borgundos, estao incluidos entre os lugios. 
"O seu nome tern sido associado ao nome dinamarques Vendsyssel, 
Jutlandia, norte de Limfjorden, cuja area e o seu suposto lugar de 
origem; esta hipotese tern alguma base de verdade no fato de que 
uma das tribos vandalas chamava-se Silingae, nome que estava, pro- 
vavelmente, Hgado a Saelund, forma antiga de Sjaelland (See- 
land) ".(167) 

Quanto aos gambrivios, nada encontramos, de exato, a seu 
respeito. 

(163) L. Stacke, Deutsche Geschichte, I, pag. 48. 
(164) K. Lamprecht, op. cit.. I, pag. 240. 
(165) "O exercito romano, apos u'a marcha rapida, atravessa a flo- 

resta Cesia (actual Heserwald), transpoe a muralha construida por Tiberio.... 
Em seguida atravessa bosqucs espessos.... Escolhe-se a rota mais longa.... 
com ordem.... de afastar os obstaculos que encontrasse na floresta;.... 
Chega-se a aldeia dos-marsos, e ataca-se". 

(166) O. Dahm, Die Feldziige des Germanicus, pags. 22 e 23, apud 
Ch. Gailly de Taurines, Les legions de Varus, pag. 122. 

(167) G. Eckholm, op. cit., pag. 60. 
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Os tubantes sao encontrados nos Amis (I, 51 e XIII, 55 e 
seguintes), mas sem que Ihes seja consagrado nem mesmo tun para- 
grafo especial; da leitura destes trechos, entretanto, concluimos que 
estavam localizados a margem direita do curso inferior do Reno, 
junto aos usipios. 

Os ansivarios mostram, no seu proprio nome, a sua regiao prin- 
cipal: "Amsivarii" significa homens do Ems.(ie8} Tacito trata deste 
povo nos Amis (XIII, 55), quando nos conta que "expulsos pelos 
caucos, tem terra onde se fixar, eles imploravam tun exilio tranqtiilo", 
Pretendiam eles estabelecer-se em certas "terras vacantes, reservadas- 
para o uso das tropas", na regiao do curso inferior do Reno. 

Visto estes diversos povos, passemos entao ao estudo do sett 
estado social, sempre tomando como base as obras dos autores* 
classicos. 

(168) F. Dahn, op. cit., p&g. 24. 
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CAPlTULO IV 

BASES PARA O ESTUDO DA COMUNIDADE 

GERMANICA NOS RELATOS DE 

CfiSAR E DE TACITO 

No estudo da organiza^ao social e os costumes germanicos, os 
relatos de Cesar e de Tacito oferecem-nos, preliminarmente, uma 
grande dificuldade: ambos os autores observaram e descreveram de 
maneira mui pouco satisfatoria os varios aspectos da vida dos germa- 
nos. fisse fato, alias, e evidenciado por L. B. Moss, que se expressa 
nos seguintes termos: "e necessario considerar com uma certa reser- 
va o retrato composite do povo germanico conforme se pode inferir 
dos relatos de Cesar, de Tacito e de outros viajantes ou eruditos que 
se ocuparam desse povo curioso, porque devemos sempre levar em 
linha de conta os diferentes estados de evoluqao destas tribos, a res- 
peito do que, realmente, bem pouca cousa sabemos. Foi sempre dificil 
a observadores absterem-se de imprimir rigidez e constancia a con- 
ceitos meramente vagos e a costumes ainda oscilantes de povos pri- 
mitives"^1) 

Acresce ainda que o relate de Cesar, no que diz respeito aos 
germanos, e muito mais restrito que o de Tacito, quer quanto a ex- 
terisao, quer quanto ao conteudo, nao fazendo a menor referencia a 
pontos que seriam de grande importancia para a elucidaqao de fatos 
historicos, como por exemplo, a escravatura entre os germanos. Tais 
falhas, contudo, nao sao de se estranbar, desde que se considere que 
Cesar esteve alem-Reno apenas durante dezoito dias,(2) com o objeti- 

(1) H. St. L. B. Moss, La naissance du Moyen Age, pag. 56. 
(2) "Bellum Gallicum", IV, 19 "Quando Cesar conheceu este piano.... 

ap6s dezoito dias completes passados alem-Reno, pensando ter atingido um 
resultado suficientemente glorioso e litil, retornou k Galia e cortou a ponte 
atras de si". Quanto a opera^ao da scgunda passagem do Reno, de que 
trata o livro VI, 9, parece ter sido muito menos importantc que a primeira; 
L. A. Constans sugere mesmo que a indusSo da parte sobre os costumes 
dos celtas e dos germanos neste livro, foi feita com o espedal objetivo de 
desviar a aten<;ao do leitor da insignific&nda da campanha. (Op. cit., p&g. 
183. nota 2). 
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vo primacial de realirar uma expediqao de carater militar. Compreen- 
de-se, portanto, que ele nao tenha tido tempo suficiente nem oportuni- 
dade para observar devidamente os costumes dos povcs de que trata- 
mos. £ verdade, porem, que a observaqao direta nao foi a unica fonte 
do relate de Cesar, devendo ele se ter servido de informaqoes indiretas 
obtidas atraves dos celtas, melhores conhecedores dos germanos. Mas, 
de qualquer maneira, o seu depoimento e falho e exiguo. 

Apesar de todas estas circunstancias, sempre se acreditou, entre- 
tanto, que resultasse da comparaqao dos dois relates considerados, 
uma sensivel transformaqao na sociedade germanica, entre as epocas 
de um e de outro autor. A esse respeito, afigura-se-nos muito inte- 
ressante a citaqao de um pequeno trecho extraido da obra de um his- 
toriador do seculo XVIII, o escoces W. Robertson, que na introduqao 
a sua Historia de Carlos V, publicada em 1769, escreve: "Nos teste- 
munhos de Cesar e de Tacito, relativamente aos germanos, ha uma 
circunstancia que merece atenqao. As observaqoes de Cesar acerca dos 
costumes dos germanos foram escritas duzentos anos antes que Tacito 
compuzesse o seu tratado sobre o mesmo objeto, espaqo esse por certo 
bem consideravel para o desenvolvimento dos costumes de qualquer 
naqao, mormente se, por ventura, essa naqao, grosseira e mal policia- 
da, se achou naquele intervalo em comunicaqoes estreitas com outros 
povos mais adiantados. Tal era o caso dos germanos. Rsses povos co- 
meqaram a ter trato com os romanos quando Cesar passou o Reno, 
e as suas relaqoes progrediram de dia a dia, ate o tempo de Tacito".(3) 

Nada de admirar que se tivessem verificado transformaqoes en- 
tre os germanos, nesse dilatado espaqo de tempo que, alias, nao atinge 
a duzentos anos, como impropriamente escreve Robertson. Todavia, o 
fato cresce de importancia ao considerarmos com espirito de analise 
as respectivas epocas em que Cesar e Tacito trataram dos povos 
germanicos, no Bellum Gallicum e na Germania. Procedentes de leste 
os germanos deveriam ter atingido o rio Reno, no seu curso medio 
e inferior, no III seculo, (4) subjugando ou expulsando dos seus terri- 
torios as populaqoes que encontravam em seu caminho, notadamente 
povos pertencentes ao grande ramo dos celtas. Mas, so a conquista 
da Galia por Cesar, — conforme o nota L. B. Moss,(5) — estabe- 
kcendo no Reno a fronteira do Imperio Romano, forqou os germanos 
a se deterem em seu avanqo sobre a Europa Ocidental, isto quando 
ja Ariovisto estava pronto para se lanqar sobre a Galia, e quando, ao 

(3 Apud D. Jose Maria Correa de Laccrda, trad, da German/a, nota 19. 
(4) Kossina, Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutsch- 

land, apud T. E. Karsten, op. cit., pag. 66. 
(5) L. B. Moss, op. cit.. pag. 55. 
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que se supoe, — ja algumas tribos haviam transposto o Reno, locali- 
.zando-se na sua margem esquerda.(6) 

Nestas circunstancias, Cesar teria conseguido o sett objetivo 
imediato com relaqao aos germanos: obriga-Ios a respeitar o Reno 
como fronteira do Imperio.(7) Desde que se viram forqados a nao 
mais avanqar, os germanos teriam atenuado a indole ambulatoria 
que ate entao os caracterizara, ensaiando um grande passo para u'a 
maior fixaqao ao solo. Sob esse aspecto te-los-ia surpreendido e des- 
crito o historiador latino, quando os mesmos ainda se acbavam neste 
estagio intermedio de civilizaqao, que ja nao e nomadismo sem que 
cbegue a ser tipicamente sedentario. 

De Cesar a Tacito, teriam assim as tribos germanicas persistido 
sempre na mesma preocupaqao, a cata de estabilidade, de tal modo 
que, na epoca da composiqao da Germania, o rigido historiador ja 
tivesse diante dos olhos "um tipo de cultura muito mais desenvolvido 
do que aquele de que nos fala Cesar".(8) De 52 a.C., — data prova- 
vel do Bellum Gallicum,(9) — a 98 da nossa era — ano em que pa- 
rece ter sido composta a Germdnia,{10) — os germanos ja teriam re- 
velado evidentes indicios de fixaqao ao solo, o que daria margem a 
que conceituados autores, como Geffroy, por exemplo, dissessem de 
Tacito que este "surpreendera os germanos no momento de sna tran- 
siqao, do nomadismo para uma vida de carater mais agricola"^11) 

Percebe-se, claramente, que os dois relates pertencem a mementos 
decisivos na historia dos povos germanicos. Procuremos, em vista 
disso, estabelecer um confronto entre alguns aspectos da sociedade 
germanica descrita por Cesar e a enccntrada na obra de Tacito, para 
que se possa fazer uma ideia tao nitida quanto possivel das transfor- 
maqoes verificadas alem-Reno, no intervalo que separa os dois auto- 
res. Veremos, entao, a que conclusao se pode chegar. 

XXX 

(6) Tratar-se-ia, neste caso, dos nemetos, vangi5es e tribocos, que sc- 
Tiam os germanos cisrenanos mencionados no Bellum Gallicum, VI, 2. 

(7) E intcressante notar-se que, em plena ^poca de conquista das Galias 
a acreditar-se em Cesar, os germanos reconheciam a soberania romana sobrc 
todo o territorio situado a ocidente do Reno. Veja-se o que nos diz Cesar a 
Sste respeito: "Tendo Cesar pedido aos sugambros que Ihe entregassem os 
Tiomens que tinham levantado armas contra ele e contra os gauleses, respon- 
deram que "a soberania do povo romano expirava no Reno..." (Bellum Galli- 
cum, IV, 16). 

(8) L. B. Moss, op. cit. p&g. 55. 
(9) L. A. Constans, trad. Bellum Gallicum, introdugao, pSg. IX. 

(10) E. Fehrle, trad. Germania, introdu?3o, pSg. X. 
(11) A. Geffroy, Rome et les Barbares. pag. 166. 
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Entre os traqos que mais distinguem os povos nomades dos se- 
dentarios, encontra-se a base economica: se a vida pastoril caracteriza 
os primeiros, ja os segundos sao marcados pela pratica predominante 
da agricultura. Dificilmente, entretanto, encontramos povos exclusi- 
vamente pastores, visto que uma agricultura rudimentar sempre 
subsistiu ao lado do pastoreio. Acresce, ainda mais, que o estudo das 
linguas indo-europeias nos demonstra que a agricultura ja era 
mesmo praticada pelos indo-europeus antes de sua dispersao.(12) 
Tal fato, que nos impossibilita de distinguir clara e nitidamente dois 
estagios na evoluqao dos povds germanicos (o do pastoreio e o da 
agricultura), decor re de uma verdadeira regra, tal como a estabeleceu 
A. Bernard: "nao se pode opor, de maneira absoluta,... os pastores 
aos agricultores; ha, entre uns e outros, transiqoes e graduaQ6es".(13) 
A mesma ideia e expressa por L. Febvre, quando nos diz que, "na 
realidade, as sociedades humanas jamais sao simples. Os tipos puros, 
ou pretenses, tais, sao a infima excessao; os tipos de transiqao, consti- 
tuem a regra corrente. Do mesmo modo que ha pastores mais do que 
sedentarios,  ha cultivadores que conhecem um semi-noma- 
dismo".(14) 

De qualquer maneira, entretanto, riota-se que o meio geografico 
exerce influencia decisiva, tanto sobre a vida economica de um povo 
como sobre a sua maior ou menor fixaqao ao solo. Assim sendo, obser- 
vando-se o panorama geografico da Germania, verificaremos que ela 
se apresentava "muito montanhosa na sua parte meridional, muito 
plana e pantanosa na sua parte setentrionl, onde correm grandes rios; 
na Antiguidade, era quase inteiramente coberta por espessas flores- 
tas".(15) Ora, esta Germania, em relaqao a qual Tacito se expressa 
de maneira tao atemorizante,(16) nao era, evidentemente, propicia a 
uma vida nomade, so se admitindo mesmo as migraqoes de povos 
como oriundas de necessidades irreprimiveis, tais como a pressao> 
exercida por outras massas humanas na sua retaguarda. Poder-se-ia 
objetar, porem, dizendo que um tal ambiente geografico seria tarn- 
bem pouco favoravel a pratica da agricultura por povos ainda primi- 
tivos. A isto responde W. Hofstaetter, repelindo a hipotese do noma- 

(12) "Apresentam-se seguramente como indo-europeus os nomes de ce- 
vada, milho miudo, papoula, linho e. provavelmente, tambem os de fava c bul- 
bos". (Lamprecht, Deutsche Geschichte, I, pag. 78. 

(13) A. Bernard, Le Maroc, pag. 154, apud L. Febvre, La Terre et I'evo* 
lution humaine, pag. 328. 

(14) L. Febvre, La Terre et I'evolution humaine, p4g. 349. 
(15) M. Besnier, Lexique de Geographie ancienne, art. Germania, p&g. 

337. 
(16) "Quem... consentiria em dcixar a Asia, a Africa ou a Italia, para 

se dlrigir a Germania, pais horrivel, com um clima dos mais rudes, onde a 
obra da natureza e a obra do homem inspiram tristeza"... (Germ., 11) 
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•dismo germanico: "Tem-se dito freqiientemente que os germanos, 
nos princi'pios dos tempos historicos, viviam como nomades on semi- 
nomades nos Unvdlder cultivando passageiramente certas exten- 
soes de floresta, visando a produqao de cereais, mas abandonando-as 
logo apos um curto pen'odo de aproveitamento. Sem duvida alguma, 
a Germania de outrora era tao florestal quanto a atual, mas tinha 
tambem muitos atoleiros e pantanais, possuindo, em compensaqao, 
grandes clareiras. Nestas clareiras houve colonizaqao desde a epoca 
da pedra e grandes aldeiamentos foram ai mantidos ininterruptamen- 
te. Em todo o norte e centro da Europa, a agricultura e velha de 
quatro a cinco milenios, e nos temos notkias de que os germanos 
aproveitavam largamente o boi e o cavalo para o trabalho dos 
campos". (17) Da mesma maneira, a arqueologia fornece base para 
a defesa deste ponto de vista, segundo nos diz o Dr. Martin Braesz: 
"Sabemos que os germanos, antes que tivessem qualquer contacto 
com os romanos, praticavam a agricultura ao lado do pastoreio. files 
conheciam, ja em tempos primitivos, como nos demonstram os dados 
arqueologicos da idade da pedra, os nossos principals cereais: centeio, 
trigo, cevada, aveia e muitos outros vegetais de grande utilidade prati- 
ca, como o linho e o canhamo. Utilisavam tambem a charrua. . . "(18) 

Por ai se ve que nao podemos falar em nomadismo entre os ger- 
manos da epoca de Cesar, visto que esta afirmativa nos exporia nao 
so ao grave perigo de um erro, mas tambem ao de uma esquematiza- 

-qao por demais rigida, enquadrada entre o nomadismo do Bellum 
Gallicum e o sedentarismo da Germania. Devemos, — isso sim, — 
procurar estabelecer quais as principals modificaqoes verificadas entre 
os germanos, partindo de uma situaqao de maior instabilidade, para 
uma fixaqao progressiva. 

XXX 

Procuremos observar entao, inicialmente, os germanos na epoca 
de Cesar. Se atentarmos ao que se le no cap. I do livro IV do Bellum 
Gallicum, seremos levados a concluir que nao so devemos considerar 

-no tempo os diversos estados de transi^ao entre u'a maior e u'a me- 
nor estabilidade, mas ainda mais, que estas situaqoes intermediarias se 
verificavam tambem no espaqo, em um momento dado. Assim, Cesar 
nos diz que "os usipios, povo da Germania, e tambem os tencteros, 
passaram o Reno em massa, nao longe de sua embocadura. A razao 
desta passagem foi que os suevos, desde muitos anos, Ihes faziam 
uma guerra continua e dura, e que eles nao mais podiam cultivar os 
seus campos". 

(17) W. Hofstaetter, Deutschkunde, pag. 37. 
(18) Dr. Martim Braesz, Deutschkunde, pag. 17. 
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Notamos ai, que Cesar nos da clara e nitidamente a agricultura 
como base economica dos povos mencionadog: ele nao se refere as 
pilhagens que os suevos pudessem realizar nos rebanhos dos usipios e 
dos tencteros, mas fala expressamente em cultura dos campos. Pode- 
riamos, talvez, ligar o trecho citado ao que se le no cap. 4 do mesmo 
livro: "durante longos anos eles resistiram aos ataques dos suevos, 
mas foram finalmente expulsos do seu territorio".... Concluiriamos, 
entao, que a pratica da agricultura, aliavam os usipios e os tencteros 
uma fixaqao territorial, pelo menos de maneira precaria. 

Outro povo que, de acordo com o que esta expresso no proprio 
Bellum Gallicum (IV, 3) — era "um pouco mais civilizado do que 
os outros povos da mesma raqa", era o dos ubios, "que formaram um 
estado consideravel e florescente, tanto quanto pode se-lo um estado 
germanico". Ora, mesmo fazendo-se as devidas reservas quanto a pa- 
lavra civitas, que na boca de um romano poderia dar ideia de uma 
organizagao politica e social ja bastante avanqada, e cujo uso pode 
ser explicado considerando-se a deficiencia do vocabulario de Cesar 
para o caso, devemos reconhecer que, — de qualquer maneira, — os 
tibios se mostravam bem superiores em relaqao aos demais povos 
germanicos do ponto de vista da civilizaqao, uma vez que nao pode- 
mos desprezar os suevos como verdadeiros propulsores da Germania. 

Bem diferentes destes ultimos trechos transcritos sao as palavras 
do romano no que diz respeito aos suevos, como pode ser observado; 
"O trigo pouco participa na sua alimentaqao, vivem principalmente 
de leite e da carne dos rebanbos e sao grandes caqadores". Ao contra- 
rio do que se conclui com referencia aos usipios e tencteros, notamos 
ai que a caqa e o pastoreio tern importancia primordial para o povo 
em questao. Parece claro, portanto, que estes, na epoca de Cesar, mar- 
cavam-se bem mais do que aqueles pela pratica do pastoreio e da caqa. 

Assim sendo, torna-se necessario, antes de mais nada, esclarecer- 
mos que tudo quanto se possa dizer, de modo geral, a respeito de 
maior ou menor fixaqao ao solo dos germanos da epoca de Cesar, 
deve ser encarado sob reservas, em virtude das diferenqas existentes 
no estado dos diversos povos naquele periodo da Historia. £ verdade, 
porem, que estes povos podem ser, grosso-modo, repartidos em dois 
grupos: um, dos que tendiam acentuadamente para a agricultura, in- 
fluenciados sobretudo pelos contatos com os celtas; e outro, consti- 
tuido pela massa dos povos germanicos e cujo tipo, — de acordo com 
o Bellum Gallicum, — era fornecido pelos suevos, mais atrazado 
quanto a civilizaqao. 

Estrabao, escrevendo cerca de sessenta anos depois de Cesar, re- 
fere-se aos ^germanos, categoricamente, como se se tratasse de povos 
completamente nomades: "Todos estes povos tern o habito comum de 
se deslocar, graqas a extrema simplicidade da sua vida, assim tambem 
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pelo fato de que nao tem nem campos para cultivar, nem dinheiro 
para acumular, mas habitam em simples cabanas,, habitagoes proviso- 
rias e efemeras, nao se nutrindo senao dos produtos dos seus reba- 
nhos, e isto a maneira dos nomades, que eles imitam ate em que, 
como eles, estao sempre prontos a carregar o pouco que pOssuem 
sobre seus carros, e a caminbar, seguidos de seus rebanhos, para onde 
melhor Ihes parega".(l9) 

Se os germanos se caracterizassem tal como os descreve o geo- 
grafo grego, entao seriam verdadeiramente nomades. Mas, acontece 
que a descriqao de Cesar nao concorda com a de Estrabao, e entre 
ambos, e inegavel que o testemunho de Cesar tem muito maior valor, 
uma vez que Estrabao, — pelo menos no que se refere aos germanos, 
— nao passou de um autor de segunda mao. Assim, como ja vimos, 
no Bellnm Gallicum ha referencias expressas a pratica da agricultura 
entre os germanos, com vistas a alimentagao humana e nao, — como 
se poderia alegar, — para melhor prover a nutrigao dos rebanhos. 
Desde que havia pratica de agricultura, nao se justifica a afirmaqao 
de que "eles nao tem campos para cultivar.... nao se nutrindo senao 
do produto dos seus rebanhos". 

Por outro lado, parece-nos um tanto ousado o ponto de vista de 
F. Dahn, para o qual "o mais justo sera admitir que ja no tempo de 
Cesar comegava a prevalecer a vida sedertaria e agricola".(20) Menos 
arriscado, talvez, seria afirmar-se apenas que, na epoca de Cesar, 
os germanos nao viviam exclusivamente errantes e que o pas- 
toreio ainda preponderava entre eles, conforme se infere, por 
exemplo, das seguintes palavras de Cesar; "A agricultura os ocupa 
pouco, e sua alimentagao consiste sobretudo em leite, queijo e 
carne".(21) 

Quanto a avaliagao do progresso realizado pelos germanos du- 
rante os 150 anos que medeiam entre Cesar e Tacito, temos um ponto 
de apoio na questao da propriedade privada, como nos diz Geffroy: 
"Um exame ponderado desta grave questao, na qual, — certamente, 
— Tacito pensou, e precioso para o conhecimento do seu estada 
social (dos germanos). Assim como, nas sociedades chegadas ao seu 
complete desenvolvimento, a propriedade privada e ao mesmo tempo 
o aguilhao e o prego do trabalho, e se torna, sabiamente constituida, 
o signo da civilizagao, assim tambem, na historia do progresso dos 
povos ela marca, a medida que se introduz e se generaliza, a passa- 
gem do estado pastoril ao nomade e talvez, mais tarde, do agricola a 
u'a mais alta condigao social".(22) 

(19) Estrabao, Geografia, VII, 1, 3. 
(20) F. Dahn, op. cit., pag. 67. 
(21) Bel. Gal., VI, 22: veja-se tambem VI, 29. 
(22) A. Geffroy, op. cit., pag. 176. 
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A este respeito, tanto Cesar como Tacito deixaram-nos passagens 
tie inestimavel valor, como se ve, em primeiro lugar, no Bellum Galli- 
cum (VI, 1) : . .a propriedade privada nao existe entre eles, e nao 
se pode permanecer mais do que um ano no mesmo solo, com o fim 
de cultiva-lo"; mais adiante, no livro VI, 22, o autor trata novamente 
<io assunto: "Pessoa alguma possui, na qualidade de proprietario, 
uma extensao fixa de terreno, um1 dommio; mas os magistrados e os 
chefes de cantoes atribuem anualmente aos clas e aos grupos de pa- 
rentes que vivem em conjunto, um terreno, cuja localizaqao e extensao 
eles fixam a seu gosto; no ano seguinte, eles os obrigam a ir para 
outro lugar. Dao muitas razoes para explicar este costume; medo de 
que tomem gosto pela vida sedentaria e negligenciem a guerra pela 
agricultura; de que queiram estender as suas posses, e de que se veja 
os mais fortes expulsarem de seus campos aos mais fracos; de que 
eles se preocupem muito em se proteger contra o frio e contra o 
calor, construindo habitaqoes confortaveis; de que nasqa o amor pelo 
dxnheiro, fonte de divisors e de querelas; desejo, enfim, de confer o 
povo, guardando-o da inveja, permanecenda assim cada um, pela 
fortuna, igual aos mais poderosos". 

Como se ve, todas estas explicaqoes coligidas por Gesar poderiam 
resumir-se a uma unica, que seria a de que o estado de guerra inces- 
sante em que se achavam os germanos, era contrario ao total seden- 
tarismo, que levaria insensivelmente a vida calma e pacifica. A inter- 
pretaqao literal do relato de Cesar, da mesmo a impressao de que ja 
na sua dpoca a nao fixaqao ao solo, — embora predominante, — era 
mais ou menos forqada, visto que "os magistrados e chefes de can- 
toes de medo que eles tomem gosto pela vida sedentaria e negli- 
genciem a guerra pela agricultura", tomavam as providencias exigi- 
tlas pelas circunstancias afim de manter o estado de instabilidade das 
populaqoes. Seriam, portanto, contraries a tendencia natural dos ger- 
manos da epoca, para u'a maior fixaqao ao solo. 

Quanto ao sistema de distribuiqao das terras, explica-se tambem 
pelo carater essencialmente militar da vida germanica de entao, con- 
forme se ve em Lamprecht, que apos se referir a alimentaqao de car- 
nes e de produtos animais dos primeiros tempos, e a neces?idade 
experimentada pelos germanos de buscar alimentos tambem na agri- 
cultura, nos diz o seguinte: "Ao mesmo tempo que os germanos re- 
solviam dedicar-se a agricultura, sentiam tambem a necessidade da 
partilha do proprio solo, da terra cultivavel". 

"Como se executaria esta partilha? — a terra, pelo menos entre 
o Reno e o Elba e do outro lado do Reno, ou nao havia sido conquis- 
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tada, ou a sua conquista ainda nao fora consolidada; era um bein 
conquistado pelas armas, do mesmo modo que varios outros espolios; 
era evidente, entao, que, — como estes, — a sua distribuiqao se 
regeria pela organizaqao militar".(23) 

Por outro lado, vemos que, — de certa maneira, — a propria so» 
ciedade germanica podia ser explicada em funqao do aspecto guerreiro 
<ie sua vida: quando Cesar nos fala no magistratus que distribui as 
terras, quer ele referir-se a chefes militares, conclusao esta a que 
somos levados pela leitura do mesmo livro VI, cap. 23 ;(24) quanto 
aos principes {chefes de cantoes, para L. A. Constans), e que tam- 
t)em exerciam a funqao de dividir as terras, nada mais eram do que 
os chefes dos pagi, ou seja, dos gaue, que eram constituidos por dez 
f*«,(25) os quais por sua vez, eram formados pela reuniao de dez 
grupos de familias.(26) 

Ora, este pagus, como era chamado em latim, e como aparece 
mencionado nas obras de Cesar e de Tacito,(27) era o espaqo ocupa- 
do pelo que em antigo alemao se chamava hundred, ou hundari, e que 
em alemao moderno se traduz como Hundertschaft, (28) E se investi- 
garmos, nao so a respeito da origem desta instituiqao, como tambem 
dos seus elementos componentes, chegaremos sempre a uma base 
predominantemente militar. Merece ser transcrita, sobre este ponto, 
uma pagina de Lamprecht, em que o autor vai buscar o ponto de 
partida da hunderischaft na epoca do suposto matriarcado de eras 
primitivas: "Como outrora os homens da gens primitiva, da naqao 
posterior, haviam constituido u'a multidao guerreira sob a chefia dos 
seus membros mais velhos, assim permaneceu mais tarde, apos a 
formaqao das tribos, desempenhando cada gens o papel de uma parte 
do exercito de todo o povo, sob a chefia dos guerreiros mais velhos; 
assim sendo, do ponto de vista politico, a gens era considerada, antes 
de mlis nada, como membro da organizaqao militar. E isto verifica- 
va-se tambem em maior escala; as gentes ate aqui conhecidas etnolo- 
gicamente, apos o matriarcado, abrangiam desde cinquenta ate du- 

(23) K. Lamprecht, op. cit., I, p&g. 167 
(24) "Quando um estado tem que se defender ou atacar um outro, sSo 

eacolhidos magistrados que dirigirSo a guerra e terSo dircito de vida c de 
morte". 

(25) Tithing, cm anglo-saxSo, decuria, dec&nia, dicima, em latim me- 
dieval (A. Geffroy, op. cit.. pSg. 208). 

(26) Toma-se interessante, a Sste respeito, a mengao de um pequcno 
trccho de Engels: "Em geral, as tribos germSnicas fedcradas tiveram entao a 
mcsma constitui?ao que se dcsenvolveu entre os gregos dos tempos herdicos 
-e entre os roraanos dos tempos chamados dos reis (Fr. Engels, L'origine de la 
jamille, de la propriety privee et de I'Gtaf, p&g. 185). 

(27) Getmania, cap. VI. 
(28) Fr. Zoepfl, Deutsche Kulturgeachichte, p&g. 20. 
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zentos membros masculinos, Devia o Estado, apos a decadencia do 
matriarcado, abandonar sem mais delongas uma organizagao militar 
de tao grande utilidade? — file conservou o significado militar da 
gens, que se tornou, assim, depois do periodo matriarcal, — natural- 
mente sofrendo certas modificaqoes, — sobretudo a unidade militar 
do Estado e do exercito germanicos. Mas, quando este exercito orga- 
nizado de maneira gentilica primitiva, ocupava uma extensao de terra 
e nela se domiciliava, quando ele conquistava e conservava, para a sua 
organizaqao estatal e militar, uma regiao como base permanente, 
surgiam as Hundertschaften, pela subdivisao do dominio territorial 
do respectivo povo. Como tal aparecem elas em Cesar, e ainda mais, 
em Tacito" (29) 

O proprio Tacito deixa-nos entrever a base militar da organiza- 
qao social germanica primitiva, no cap. VII da Germdnia, ao atestar 
que "o que neles sobretudo excita a coragem e que, em vez de ser 
uma reuniao acidentalmente formada pelo acaso, cada pelotao de 
cavalaria ou de infantaria e composto de membros da mesma familia 
e de parentes proximos". 

Trata-se, assim de uma organizaqao gentilica, como nos escla- 
rece Fr. Engels.(30) Alias, este mesmo autor nota, em termos bem 
exatos, a estreita relaqao existente entre a organizaqao social e a 
vida guerreira dos germanos.(31) 

Desde que, no regime gentilico o individuo so vale enquanto 
membro do grupo, nem mesmo havendo perfeita noqao de responsa- 
bilidade individual, — fato que se nota ainda no relato de Tacito, cap. 
XXI, — compreende-se tambem que a propriedade individual fosse 
limitada a objetos de uso proprio, nao se estendendo a terra. (32)" 
Esta, conquistada pelo grupo, a ele ficava pertencendo. Restaria, 
entao, saber-se se na epoca de Tacito ja existiria a propriedade pri- 
vada com relaqao ao solo, e a base fornecida pela Germdnia para a 
observaqao deste ponto encontra-se no cap. XXVI: "As terras araveis 
sao postas em valor pela comunidade inteira; distribuem-nas propor- 

(29) K. Lamprecht, op. cit., I, pags. 132-133. Veja-se tambem E. Heyck, 
op. cit., pag. 357 e F. Dahn, op. cit. p&g. 86. 

(30) "fi certo que, ate a migragSo dos povos, os germanos estavam or- 
ganizados em gentes.... Cesar diz deles, em termos expresses, que estavam esta- 
belecidos por gentes (gentibus cognationibusque), e na boca de um romano da 
gens Julia, esta palavra gentibus tem uma significa^ao determinada que ne- 
nhuma argumenta?ao pode afastar"... (op. cif., pag. 170). 

(31) Engels, op. cit., p&g. 172. 
(32) Nesse particular e bem expressiva uma passagem da oragSo de 

um deputado tenctero aos ubios, durante a revolta de Civilis: "Que seja per- 
mitido, a nos e a v6s, habitar, como o faziam os nossos antepassados, sObre 
uma ou outra margem: se a naturcza deu a luz e o dia a todos os homens, 
ela abriu aos bravos tfidas as terras" (T&c., Historias, IV, 64). 
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cionalmente ao numero daqueles que as poderao cultivar; subdividem- 
nas entre si, segundo a hierarquia de cada um. Todos os anos aban- 
donam a parte que tinham explorado e vao explorar outra; existem 
ainda vastos terrenos baldios, porque nao travam uma luta encarni- 
qada com a fecundidade e a extensao do solo para o plantio de poma- 
res, para murarem prados ou irrigarem jardins; so pedem a terra uma 
tinica especie de colheita". 

A este respeito, merece novamente citado o mesmo Engels: "A 
viva e interminavel controversia sobre esta questao; se os germanos 
da epoca de Tacito haviam ja repartido definitivamente a terra culti- 
vavel, e como interpretar as passagens relativas a este ponto, pertence 
hoje ao passado. Desde que foi descoberto entre quase todos os povos 
a cultura da terra em comum pela gens, substituida mais tarde pela 
associaqao comunista de familia, e a atribuiqao dai decorrente, de 
terra a familias individuals, com nova repartigao periodica;  se, 
da cultura da terra em comum, tal como Cesar a atribui expressa- 
mente aos suevos, os germanos passaram, nos 150 anos que separam 
esta epoca da de Tacito, a cultura individual com partilha anual do 
solo, trata-se verdadeiramente de urn progresso apreciavel; a passa- 
gem desse estado ao de plena propriedade privada do solo, nesse 
curto intervalo, sem nenhuma intervenqao estrangeira, implica numa 
simples impossibilidade... fi justamente a etapa da agricultura que 
corresponde a constitui^ao gentilica.... A passagem de Tacito sobre 
as trocas do solo cultivado, deveria entao, de fato, ser tomada no sen- 
tido agronomico: alqvieive"(33) Quanto as terras desocupadas, expli- 
car-se-ia perfeitamente a sua existencia pela pequenez da populaqao 
germanica, em relagao ao territorio por ela ocupado. 

Reparemos, alem do mais, que se existisse efetivamente a pro- 
priedade privada do solo, as terras deveriam estar de posse da nobre- 
za, que teria nelas a sua propria razao de ser. Ora, nao e tal o que 
se depreende da leitura da Germdnia, onde aprendemos que a aristo- 
cracia germanica subsistia exclusivamente em vista da situaqao de 
quase permanente estado de guerra em que viviam os germanos. Os 
nobres, os duces e os principes, como os chama Tacito, sao, antes de 
tudo, homens de guerra.(34) Com toda a certeza, a sua situaqao so- 
cial predominante atribuia-lbes certas regalias sobre as terras, como 
sobre tudo. Mas nao estava na terra a sua base ou, pelo menos, e o 
que se conclui apos a leitura da Germdnia. 

Observamos, assim, a situaqao economica e a organizaqao poli- 
tico-social dos germanos da epoca de Cesar condicionadas estreita- 

(33) A palavra alqueive, pertencente ao vocabulSrio tecnico da agro- 
nomia, tem o sentido de terra lavrada e deixada, em seguida, em descanso, 
por um ano ou mais. 

(34) Veja-se a Germania. caps. VII, Xl, XIV; Anars, 16 e 17. 
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mente ao aspecto guerreiro dominante na vida daqueles povos, que 
estavam ainda em plena fase de ocupaqao do territorio, de lutas con- 
tra os celtas, de lutas intestinas, e que iniciava a era das lutas contra 
Roma. Alias, ja a propria incursao dos cimbros e teutoes fora um 
nltido preludio do duelo romano-germanico que ia se desencadear. 
Na epoca de Tacito, o estado de guerra permanecia dominando, e dai 
a nao existencia de grandes diferenqas na sociedade germanica des- 
crita no Bellum Gallicum e na Germdnia. Podemos, nao obstante, 
ressaltar alguns progressos dos germanos durante os 150 anos de 
intervalo entre uma e outra epoca historica, como passamos a ver. 

Notamos, inicialmente, que a pratica da agricultura entre os 
povos germanicos, seculo e meio apos Cesar, ja estava mais desenvol- 
vida, conforme se pode inferir da leitura do cap. XXIII da Germdnia: 
"A bebida deles e um licor extraido da cevada e do trigo'*... Ora, 
cevada e trigo sao cereais que, para produzirem rendimento regular, 
exigem cuidados especiais, ou seja, pratica agricola ja mais ou menos 
desenvolvida. Assim, este fato nos leva a conclusao de que algum 
processo se havia realizado na agricultura, muito embora a alimen- 
taqao dos germanos continuasse tendo por base "frutos selvagens, 
ca^a fresca e leite coalhado", como se le no mesmo cap. XXIII. Leve-se 
em conta, alem do mais, que a produqao de bebida devia ser relati- 
vamente grande para satisfaze-los, visto que "contra a sede nao 
mostram a menor temperanqa. Se Ihes encorajais a inclinaqao para 
a embriaguez, pondo-lhes ao alcance tanta bebida quanto desejem, 
tereis mais facilidade em vence-los pelo vicio que pelas armas".(35) 
Outro fato que nos indica a relativa intensidade do trabalho agricola, 
i a existencia de escravos que se dedicam, entre outras ocupaqoes, 
ao trabalho dos caippos, visto que "o senhor impoe-lhes, como o exi- 
giria a um rendeiro, uma renda moderada em trigo"... (36) Lamen- 
tamos, entretanto, que Cesar nada nos tenha deixado a respeito dos 
escravos, pois assim poderiamos definir melhor a extensao do progres- 
so desenvolvido no prazo em questao. 

Apesar de tudo, nao podemos dizer, categoricamente, que os ger- 
manos do segundo seculo ja consideravam a agricultura, e portanto. a 
terra, como grande valor economico. Assim, Tacito declara, expres- 
samente, que "o gado abunda, mas e quase sempre de pequena esta- 
tura, e mesmo os animais de trabalho nao tern a corpulencia dos 

(35) Germ., cap. XXIII. Cf. o mito da grande caldelra do gigante Hy- 
mlr, conquistada por Tor. (E. Mogck, Mitologia Nordica, pag. 111). 

(36) Germ., cap. XXV. PHnio-o-Antigo tambem se refere ao cultivo de 
cereais pelos germanos: "A primcira de tddas as doen?as do trigo e a aveia; 
a cevada tambem degenera em avcla e, por sua vcz, a aveia toma-se um 
equivalcnte do trigo: com efeito, os povos da GcrmSnia semcam-na, e iles 
se nutrem da papa dCste grSo". (XVIII, 44. 1). 
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nossos. Os germaiios sentcm-se orgulhosos por os possuirem em gran- 
de numero; e a sua linica riqueza, e o bem que mais estimam". 
{Germ., V). 

Por outro lado, ha ainda um segundo indicio de grande impor- 
tancia militando em favor do nosso ponto de vista: a nobreza germa- 
nica, de que ja falamos, e donde saiam os reis e chefes militares, 
tiao era baseada na terra, mas tinha o seu fundamento na antiguidade 
da familia. Nestas circunstancias, o principio fundamental na nobreza 
era de carater religiose, visto que quanto mais antiga a familia, tanto 
mais proxima deveria ela achar-se da divindade geradora da raqa. 
Explica-se, deste modo, que os reis germanicos pertencessem, via de 
regra, a familia mais antiga da unidade considerada.(37) 

Que a agricultura estava ainda mui pouco considerada, desempe- 
nhando um papel verdadeiramente secundario, provam-no, alem disso, 
o fato de que o trabalbo da terra era considerado degradante,(38) 
e que era reservado as mulberes, enfim, aos seres mais fracos da 
familia. (39) 

Como se ve, o pastoreio era predominante, taftto na epoca de 
Cesar como na de Tacito, o que nao impedia que os germanos esti- 
vessem muito proximos de um sedentarismo, como se pode inferir, 
por exemplo, do que nos diz Tacito em relaqao as habitaqoes, e talvez 
mesmo, do pouco que se encontra a este respeito no Bellnm Galli- 
c«m.(40) Na Germania, cap. XVI, o historiador nos fala de aldeias 
(vici), que "nao se compoem, como entre nos, de constru^oes conti- 
guas e ligadas umas as outras; cada qual deixa a volta de sua casa um 
espaqo vazio, quer para evitar os riscos de incendio, quer em conse- 
qiiencia da ignorancia que tern da arte de construir. Nao empregam 
a pedra nem a telha, e servem-se unicamente da madeira por debas- 
tar, sem pensarem na decoraqao ou na elegancia; cobrem contudo 
certas partes mais cuidadas com uma terra tao pura e tao brilhante, 
que imita a pintura e os desenhos de cores". Ao que parece, tais ha- 
bitaqoes revelam uma acentuada tendencia a fixaqao, tanto mais 
quanto certos costumes da epoca (v. g. o tratamento dispensado a 
adultera, Germdnia, XIX) constituiam indicio suficiente de uma fi- 
xaqao ao solo, — pelo menos de maneira relativa.(41) 

A arqueologia tern tambem fornecido dados muito interessantes 
a respeito das habitaqoes entre os germanos, podendo ser transcrito 

(37) Cf. F. Dahn, op. cit., pag. 87; Fr. Zoepfl, op. cit., pag. 28: K. 
Lamprecht, op. cit., I, pag. 159. 

(38) Germania, cap. XIV. Idem, cap. XV. 
(40) Pode ser citado, por exemplo, o seguinte trecho: "Cesar, apos ter 

permanecido algum tempo no seu territorio, incendiou todas as aldeias e todot 
os edificios"... {omnibus vicis aedificiisque) (Bellum Gallicum, IV, 19). 

(41) Cf. F. Dahn, op. cit., pag. 56. 
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aqui um pequeno trecho do Dr. A. Kiekebush: "Grandes excavaqoes 
e residencias dilatadas provam que a Germania de outrora nao era 
fracamente povoada, mas ainda mais, que em muitos lugares, a cada 
aldeia atual correspondia um centro de colonizaqao dos primitivos 
germanos. Nossos antepassados nao habitavam somente em habita- 
qoes isoladas e esparsas sobre o terreno. Novas pesquisas tern de- 
monstrado com indubitavel certeza, que os germanos habitavam con- 
juntamente em aldeias, as quais, em tamanho, nada ficavam a dever 
aos nossos aldeiamentos atuais. Na provincia de Brandeburgo, no 
deoorrer da ultima decada, foram descobertas aldeias germanicas 
primitivas nas imediaqoes de Neukolln, Grosbeeren, Stiidenitz, Ky- 
ritz, Lagardesmiihlen, Kiistrin e Paulinenaue. As casas eram quadran- 
gulares, como as da epoca do bronze, e construidas de madeira, sendo 
as suas paredes tornadas fortes por meio de estacas cobertas de ar- 
gila".(42) Infelizmente, porem, nao estamos ainda, hoje em dia em 
oondiqoes de estabelecer as regioes de maior colonizaqao, bem como a 
marcha do elemento colonizador na Germania primitiva, o que nao 
impede que se possa afirmar a existencia desta colonizaqao, conforme 
nos esclarecem algumas linhas da autoria do Dr. Martin Braesz: "Em 
que medida os campos e os pastos dos nossos antepassados, prova- 
velmente tambem de outros habitantes de tempos pre-historicos, 
foram libertados da floresta primitiva por meio do fogo e do machado. 
ou em que medida as clareiras naturais, — restos das estepes, — 
tornaram possivel a penetraqao na floresta, isto constitui uma ques- 
tao de dificil esclarecimento. Apesar disto, esta cada vez mais firme- 
mente comprovado que, muito tempo antes do inicio da nossa era, 
grandes grupos de colonizadores se estabeleciam profusamente na 
floresta, como por ex., na regiao do Danubio e de seus afluentes do 
sul e do norte, nos planaltos do alto Reno, ao pe das montanhas, ou 
no espaqo ao norte da longa cadeia central de montanhas, assim como 
no literal do Baltico".(43) 

A maior diferenqa a notar-se, entao, entre os germanos da epoca 
de Cesar e os da Germania, diz respeito a estabilidade do povo, que 
era muito menor em 50 a.C. do que em 100 da nossa era, ponto este - 
que foi perfeitamente compreendido por Fr. Engels, que assim se 
expressou: "Ao passo que, na epoca de Cesar, os Germanos mal 
acabam de chegar as residencias fixas, ou ainda as procuram, eles 
tern ja, no tempo de Tacito, todo um seculo de estabilidade atras de 
si".(44) 

Tratar-se-ia, neste caso, de maior ou menor fixaqao ao solo, e 
nao de se investigar acerca de nomadismo e de sedentarismo. Alias, 

(42) Dr. A. Kiekebusch, Deutschkunde, pdgs. 34-35. 
(43) Dr. Martim Braess, Deutschkunde. pag. 18. 
(44) Fr. Engels, op. cit., pSg. 180. 
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ha certos fatos que nos dao, de maneira suficientemente clara, a ideia 
de que os germanos ja eram sedentarios desde a epoca de Cesar e, 
principalmente, na de Tacito; nestas condiqoes encontram-se, nao so 
a existencia de casas, — como ja vimos, — mas tambem, a importan- 
cia predominante da infantaria como arma de guerra. 

Podemos mesmo, transcrevendo algumas linhas de Fr. Zoepfl, 
dizer que o sedentarismo era a tendencia predominante entre os ger- 
manos desde a epoca da migraqao dos cimbros e teutoes: "Se as mi- 
graqoes dos germanos para o sul foram determinadas por uma degra- 
daqao do clima ou por uma invasao do literal pelo mar, em todo caso 
era Land tmd Saat, o que cobiqavam os cimbros e teutoes quando eles 
surgiram as portas do Imperio Romano, terra e semeadura, para que 
pudessem construir moradas e conseguir alimentos. Ja havia muito 
que os germanos haviam progredido, da situaqao nomade primitiva, 
para o sedentarismo e para uma vida mais regulada, ainda que com 
uma economia muito rudimentar".(45) 

Parece-nos, assim, termos demonstrado, — com base em documen- 
tos, — que e totalmente falsa a hipotese simplista e esquematica da 
-evolugao dos germanos, do nomadismo do Bellum Gallicum, para o 
sedentarismo da Germdnia. Passemos, entao, a ver alguma cousa 
sobre as relaqoes entre celtas e germanos. 

(45) Fr. Zoepfl, op. cit., pag. 28, Cf. Mommsen, V. 302. 
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CAPITULO V 

CELTAS E GERMANOS 

Segundo temos visto ate aqui, grandes eram as relaqoes exis- 
tentes entre os celtas e os germanos, de tal maneira que o proprio 
nome Germanos e, provaveltnente, de origem celtica. Justificar-se-ia 
deste modo o grande numero de confusoes reinantes a este respeito na 
Aiitiguidade Classica, confusoes estas de tal vulto, que so Poseidonio 
de Apameia, cerca de 24 anos depois que Piteas travou os primeiros 
Contatos com os germanos, pressentiu que "celtas e germanos fossertj 
flaqoes diversas"^1) 

Estas relaqoes celto-germanicas dao origem a uma serie de ques- 
toes de grande interesse para nos, como por exemplo, o problema ra- 
cial, a localizaqao de alguns povos no grupo celtico ou no germanico, 
e os emprestimos culturais que se teriam verificado entre uns e outros. 
O primeiro destes problemas pertence mais a Etnologia e a Antropo- 
logia, fugindo assim ao ambito do nosso trabalho. Quanto aos outrcs 
dois, sao de maior importancia para o nosso caso, uma vez que, tanto 
no relato de Cesar, como no de Tacito, encontramos passagens refe- 
rentes a estas questoes, como podemos ver, inicialmente, no Bellum 
Gallicum (II, 29); "Os atuatucos,  Este povo descendia dos 
cimbros e teutoes que, enquanto marchavam para a nossa provincia 
e para a Italia, tinham deixado sobre a margem esquerda do Reno 
os animais e as bagagens que nao podiam transportar, com 6.000 
homens dos seus para guarda-los. fistes, apos a destruiqao do seu 
povo, tinham estado em luta constante com os seus vizinhos, ora 
atacando-os, ora repelindo os seus ataques; enfim, tinha-se feito a paz 

(1) K. Lamprecht, op. cif., I, pag. 90. A este respeito, lemos o scguintc, 
cm C. Jullian: "A identidade dos celtas e dos germanos foi aceita ate o tempa 
de Poseidonio, combatida por Cesar, retomada por Estrabao e por muitos 
outros, a tal ponto que Diao Cassio nao ccssa de chamar os germanos de os 
celtas, e admitida por quase todos os eruditos, desde o seculo XVI ate a Revo- 
lu^ao; nSo foi senao no seculo XIX que, retomando talvez com a mesma inten 
qSiO a teoria de Cesar, fez-se de celtas e de germanos duas especies inteiramentr 
difercntes. A teoria contraria nSo teve, neste seculo, senao raros representantes"^ 
(Cardille Jullian, "Histoire de la Gaule, I, pSg. 231, nota 1). 
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e, com o consentimento de todos, eles tinham escolhido esta regiao 
para ai se instalarem". 

Ora, pela leitura do Bellum Gallicum encontramos varias outras 
menaces dos atuatucos,(2) mas nenhuma delas nos permite afirmar 
se o referido povo era incluido entre os germanos, de modo bastante 
claro; muito pelo contrario, temos antes a impressao de que eles se 
ligavam mais aos celtas, tanto mais quanto Tacito, escrevendo so sobre 
a Germania, inclui na sua obra os germanos cisrenanos, mas nem 
mesmo toca no nome dos atuatucos. Nao obstante, se eles eram des- 
cendentes dos cimbros e teutoes, e se estes eram germanos, nao po- 
deria haver duvida: os atuatucos deveriam estar inclmdos entre os 
povos germanicos. Entretanto, tocamos aqui numa nova questao: os 
cimbros e teutoes seriam totalmente germanicos? — Conforme vimos 
em capitulo anterior, a origem germanica dos cimbros e teutoes nao 
pode ser posta em duvida, mas, — neste caso, — restaria saber-se se, 
juntamente com elementos germanicos, nao teriam tornado parte na 
migraqao elementos celticos que, ficando pelo caminho, teriam originado 
os atuatucos, alem de outros grupos, provavelmente. A questao, toda- 
via, nao e pacifica, hoje em dia. Encontramos autores de valor, — 
reconhecidas autoridades na materia, — cujas opinioes nao concor- 
dam. Temos, assim, H. d'Arbois de Jubainville, dizendo-nos que 
"alguns dos guerreiros gauleses que, com os cimbros e teutoes haviam 
invadido a Galia, ai ficaram; assim, provavelmente apos um acordo- 
com os belgas, os adu-atuci estabeleceram-se na Belgica moderna, na 
regiao de Tongres". (3) For outro lado, ja H. Hubert nao se 
mostra favoravel ao mesmo ponto de vista, uma vez nos diz que os 
atuatucos eram germano-celticos,(4) e depois, mais adiante, que 
eram germanicos.(5) 

Ora, sabe-se que os autores antigos, — a principio, pelo menos, 
— consideravam os cimbros e os teutoes como celtas (Cicero, De Or., 
11, 66; Salustio, Jug., 114), o que se justifica, ate certo ponto; os 
nomes nao permitiam classifica-los, desde que teutoes e celtico e que, 
para o proprio nome cimbros os escritores antigos conheceram uma 
etimologia celtica. Mas, acontece que apenas isto nao constitui indice 
suficiente para que se possa considera-los como celtas, apesar de que- 
os nomes de alguns de seus chefes, como por exemplo, Teutoboduus,. 
sejam manifestamente celticos.(6) 

O que parece estar fora de duvida, — como nos diz H. Hubert, 
 e que "os cimbros eram germanos celtisados pelo comercio ou pela 

(2) II, 4; 16: 39; 31. V, 27; 38: 39; 56; VI. 2; 33. 
(3) H. d'Arbois de Jubainville. Les Celtes, pdg. 212. 
(4) H. Hubert, Les Celtes a I'epoque de la Tene et la civilisation eel- 

tique, pag. 141. 
(5) Idem, pag. 146. 

(6) Idem. pag. 125. 
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politica dos celtas do III e do II seculos", e "e certo que eles arrasta- 
ram consigo outros povos que nao eram germanicos, e outros que, 
seguramente, eram celticos".(7) Nestas circunstancias, compreende- 
se que os atuatucos pudessem ser perfeitamente celticos, ou entao, 
conforme se encontra na obra de Hubert, germano-celticos. Explicar- 
se-ia desta maneira a citada passagem de Cesar. 

precise, entretanto, que nunca percamos de vista uma judicio- 
sa observaqao de G. Dottin a respeito da classificaqao de um povo em 
tal ou tal grande grupo: "os antigos hesitavam ja em ligar um povo 
a este ou aquele conjunto, e muitas populaqoes isoladas haviam es- 
quecido, — sem duvida, — a que raqa pertenciam, de que pais ha- 
viam partido outrora e de que poderoso povo se tinham separado".(8) 

Outro trecho do Bellum Gallic um digno de nota para nos, refe- 
-re-se aos belgas, a respeito dos quais diz Cesar: "... a maior parte 
dos belgas era de origem germanica; tinham, outrora, passado o Reno 
e, tendo-se detido nesta regiao por causa de sua fertilidade, expul- 
saram dai os gauleses que a ocupavam;... "(9) 

Para Jubainville,(10), bem como para Camille Jullian^11) nao 
pode haver duvida: os belgas eram originarios, nao de germanos, 
mas de celtas antes estabelecidos na Germania, e que se teriam insta- 
lado entre o Reno e o Sena e o Marne, possivelmente no III seculo 
a.C.,(12) deixando na margem direita do Reno alguns estabelecimen- 
tos, como o dos menapios, que so emigraram para oeste na epoca de 
Cesar. (13) A mesma opiniao e emitida por H. Hubert, que apos 
tratar demoradamen»te deste complexo problema, conclui dizendo que 
"apesar de que os belgas se tivessem chamado germanos, eles nao 
eram germanicos; eram gauleses originarios da regiao situada ao 
norte do Meno, e de outros lugares".(l4) Alias, a questao dos atua- 
tucos reduz-se a dos belgas, uma vez que aqueles faziam parte deste 
grande conjunto de povos.(15) 

O que parece mais provavel, e que a regiao da Belgica e do vale 
do Reno foram uma zona de profundo e intimo caldeamento entre 
celtas e germanos; com relaqao aos proprios belgas, que se ligavam 
aos celtas, admite-se "que bavia entre eles, pelo menos, muitos ger- 

(7) Idem^ pag. 126. 
(8) G. Dottin, Les Anciens peuples de I'Europe, pag. 252. 
(9) Bellum Gallicum. II, 4. 
(10) H. d'Arbois de Juvalnville, op. erf., pags. H-15. 
(11) C. Jullian, op. erf., I, pag. 313. 
(13) C. Jullian localiza estes fatos na data aproximada de 300 a.C., ba- 

seando-se nos seguintes dados: 1.' •«-* Plteas nao menciona os belgas ou os 
galatas a oeste do Reno, ao passo que Timeu ja parece conhece-lo ai; 2.' — 
a epoca centralizada em 300 a.C. caracterizou-se pelos grandes movimentos de 
povos (Pollbio, II, 19; 1; 20, 7). (C. Jullian, op. erf., I, pag. 315, nota 2). 

(13) Bellum Gallicum. IV, 4. 
(14) H. Hubert, op. erf., pag. 120. (15) Idem, pag. 116. 
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manicos". .. (16), chegando mesmo a serem considerados precisa- 
mente como o produto da sociedade formada pelos celtas e germanos. 
nos seus limites.(17) 

Assim sendo, de maneira alguma e possivel estabelecer-se uma 
linha divisoria entre os dominios ocupados pelos celtas e aqueles em 
que estavam os germanos. Pode-se, apenas, falar numa verdadeira 
zona, em que celtas e germanos se interpenetravam, dando margem, 
assim, a que os autores que deles trataram se vissem em dificuldade 
para classifica-los.^8) Dai as confusoes, justificando certas passa- 
gens de Cesar, e mesmo de Tacito. Os proprios tungros, que teriam 
sido, — como ja vimos, — os primeiros aos quais coubera o nome 
germanos, estavam incluidos no numero dos povos intermediarios 
entre celtas e germanos. 

interessante notarmos que nao so no Ocidente se operava esse 
caldeamento entre os dois grandes grupos de povos: encontramo-lo 
tambem no Oriente europeu, representado sobretudo pelos bastar- 
nos, a respeito de cuja classificac^ao hesitavam os autores antigos: 
ora tinham-nos como celtas (Polibio, 26, 9; 29 e ss.), ora como ger- 
manos (Ptolemeu, 1, 3, 5, 19). No dizer de H. Hubert, "nao e im- 
possivel que os bastarnos tenham sido uma confederaqao de bandos 
celticos e germanicos como o foi mais tarde o exercito dos cimbros e 
teut6es".(19) 

Outro aspecto interessante das relaqoes celto-germanicas, e o 
que diz respeito a uma supremacia dos celtas sobre os germanos, em 
tempos anteriores mesmo a qualquer contacto destes com os romanos. 
Tanto Cesar como Tacito fazem referencia a esta questao, como po- 
demos ver, inicialmente, pela leitura do Be Hum Gallicum (VI, 24) : 
"Houve um tempo em que os gauleses sobrepujavam os germanos em 
bravura, levavam a guerra ao seu territorio, enviavam colonias para 
la do Reno, porque eram muito numerosos e nao tinham terras em 
quantidade suficiente. Foi assim que os lugares mais ferteis da Ger- 
mania, na vizinhanqa da floresta Hercinia, foram ocupados pelos 

(16) Idem. pag. 197. 
(17) Eoin Mc Neilb_P/iases of Irish history, aipud. H. Hubert, op. cit, 

pag. 117, nota 8. 
(18) Cf. E. Heyck, op. cit., pag. 352. 
(19) H. Hubert, op. cit.. pag. 109. F. Lot, ap6s dizer que "nSo e duvido- 

so que os skiros fossem germanos, e talvez tambem os bastarnos", acrescenta a 
seguinte nota: "A questao esta ainda incerta quanto aos bastarnos. Seu nome 
nao e germanico, mas, — antes, — e celtico (Schonfeld, Worterbuch der Alt- 
germanischen Personen — und Volkernamen, 1911, pag. 45). Tambem os outros 
autores se dividem quanto as opinioes: Miillenhoff, Munch, L. Schmidt, etc., 
consideram-nos como germanicos: Niese, Hirt, Feist, tomam-nos por celticos; 
Bremer e Kossina, por germanicos celtisados" (F. Lot, Les invasions germani- 
ques. pag. 22, nota 3). 
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Yolcos testosagos, que ai se fixaram. fiste povo continua habitando o 
pais e tem a maior reputa^ao de justiqa e de valor militar". 

Como se observa a primeira vista, Cesar supoe nada mais nada 
menos que o dominio dos germanos pelos celtas, partindo da Galia. 
De fato, de acordo com Jubainville,(20) instalou-se a oeste do Reno 
uma verdadeira hegcmonia celtica, por volta do IV seculo a.C., desde 
que "os germanos, — provavelmente, —• viveram sob o dominio dos 
gauleses durante muitos seculos, ate, aproximadamente, a data de 
300 a.C". 

Tacito, baseando-se em Cesar, trata do assunto nos seguintes 
termos: "O mais eminente dos historiadores, o divino Julio Cesar, 
conta que outrora as forqas dos gauleses eram superiores as dos seus 
vizinhos, o que autoriza a crer que os gauleses invadiram a Germania. 
Como podia, de fato, a fragil barreira de um rio impedir a tuna 
naqao, visto ser a mais forte, que mudasse de habita^ao e fosse 
ocupar territories que ainda nao pertenciam a ninguem e de que 
nenhum poderoso reino traqara ainda os limites?" (Germania, 
XXVIII). ' 

Atualmente, porem, esta questao do dominio dos germanos pelos 
celtas e bastante discutida, podendo-se mesmo dizer, com G. Dot- 
tin^21) "que nao se pode demonstrar que os germanos tenham 
estado sob a dominaqao dos celtas, apesar de ser isto muito verossi- 
mil". Alguns modernos historiadores alemaes, como por exemplo R. 
Much(22) e E. Norden(23) manifestam-se ccntrariamente a hegemo- 
nia celtica; baseado nestes autores pode E. Fehrle(24) sustentar o 
mesmo ponto de vista, como se ve pelas seguintes linhas: "De acordo- 
com estas deduqoes de Cesar e de Tacito e em ligaqao com os dados 
fornecidos pela historia da colonizaqao, tem-se concluido pela exis- 
tencia de uma hegemonia dos celtas sobre os germanos na Europa 
Central. Mas estas deduqoes dos escritores romanos repousavam no 
falso presuposto dd que a primitiva patria coincidisse aproximada- 
mente com a Galia, a atual Franqa. Sabe-se agora que viviam celtas 
tambem a direita do Reno, como os volcae. De acordo com o presu- 
posto que outrora se admitia, chegava-se a conclusao de que estes 
celtas haviam atravessado o Reno e submetido os germanos, cujo do- 
minio primitive acreditava-se que fosse a leste do Reno. R. Much co- 
locou no seu devido Jugar este preconceito, e mostrou que nao se 
verificou um pre-historico dominio celtico sobre os troncos germani- 

(20) H. d'Arbois de Jubainville, op. cit., pSg. 173. 
(21) G. Dottin, op. cit., pag. 223. 
(22) Die angebliche Keltenherrschaft in Germanien, in Volk und Rasse,. 

I, 1926, 100 fls.. Apud E. Fehrle, op. cit., pag. 98. 
(23) Alt-gecmanien, 143 fls., apud E. Fehrle, pag. 98, op. cit. 
(24) E. Fehrle, trad. Germania, nota ao cap. XXVIIL, pag.-97-98. 
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cos. Os disperses remanescentes dos celtas ficaram sob a supremacia 
germanica, enquanto que a sua massa principal, diante da aproxima- 
?ao dos germanos, procedentes de norte e de nordeste, recuou para 
oeste e para o sul". 

Aparentemente, entretanto, tem-se a impressao de que Cesar e 
Tacito nao erram quando insistem no dominio da Germania pelos 
celtas, visto que uma tradiqao gaulesa, conservada provavelmente sob 
a forma de epopeia ou de cantos, e que nos foi transmitida principal- 
mente por Tito-Livio(25) fala da grande expedi^ao de Sigoveso, —- 
sobrinho do chefe biturigio e rei de toda a Celtica, Ambigato, — em 
direqao da Europa Central e do vale do Danubio; ao mesmo tempo, 
o seu irmao Beloveso teria ido para a Italia. 

Ora, nestas circunstancias, Sigoveso teria entao dominado os ger- 
manos habitantes do centro europeu. O erro desfaz-se, quando se ve- 
rifica que os habitantes do vale do Danubio, nesta epoca (segunda 
metade do seculo V a.C), nao eram germanos, mas ligures, ilirios e 
tracios;(26) os germanos, — marcomanos e qiiados, — so chegaram 
ao vale do Danubio no seculo II a.C^27) Estariamos, assim, em face 
de um legitimo "erro cronologico", na expressao de Jubainville, no 
qual tanto Cesar como Tacito teriam incorrido. Isto nao e de se admi- 
rar, visto que e o proprio autor da Germania quern nos diz expressa- 
mente, no cap. XXVIII, que se baseou em Cesar para a composiqao 
desta parte de sua obra. 

A questao das permutas culturais entre germanos e celtas e 
tambem curiosissima, mas foge, na sua quase totalidade, ao ambito 
do nosso trabalho, porque s6 pode ser convenientenjente estudada 
atrav^s da filologia e da arqueologia. No que se refere ao relato de 
Cesar e ao de Tacito, neste particular, fomecem-nos eles mui pouco 
material. Cesar, por exemplo, ao falar dos ubios (IV, 3), atribui-lhes 
um progresso bem maior do que aos demais povos germanicos, — 
entre outras razbes, — devido a sua proximidade com os gauleses. 
Tacito, no cap. Ill da Germania nos da uma palavra que pode servir 
de indice para mostrar a influencia celtica sobre os povos de alem- 
Reno; de fato, diz-nos ele que os germanos "tern ainda um canto de 
guerra chamado bardit". . . Ora, esta palavra bardit e celtica, con- 
forme se ve fazendo-se a comparaqao com o gaules barddaud — bardd- 
tos, que significa ciencia dos bar dos. (28) De maneira geral, podemos 
dizer que o grande numero de palavras germanicas tiradas do vocabu- 

(25) V, 34. Tratajn do assunto tambem Justino, XXIV, 4 e Apiano, 
Ciltica, 2, 1. (C. Jull., I, p&g. 286, nota 7). 

(26) C. Jullian, op. cit., I, pag. 297, nota 3. 
(27) H. d'Arbois de Jubainville, op. cit., pSg. 11. 
(28) Jubainville, op. cit., p&g. 174. 
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lario celtico, em todos os setores da atividade humana,(29) nos dao 
bem uma ideia da grande influencia civilizadora exercida pelos celtas 
sobre os germanos. Razao bastante demonstra. nestas circunstancias, 
H. Hubert, ao dizer que se trata de emprestimos "de um povo que 
pede a outro, ao mesmo tempo, objetos e nogoes, civiliza^ao e noqoes 
designadas por substantives. Os celtas parecem ter sido, durante 
longos seculos, os educadores dos povos germanicos".(30) 

Seja dito, porem, que esta nao e a opiniao unanime de todos os 
historiadores do assunto. Para Camille Jullian, por exemplo, o fundo. 
comum dos vocabularies celtico e germanico poderia ser explicado, 
nao tanto pelo dominio dos celtas sobre os germanos, mas pela origem 
comum dos dois povos. Contrapoe-se ele, expressamente, — a Jubain- 
ville e Otto Bremer, que atribuem o fundo comum nao so a uma supe- 
rioridade de civilizagao, mas mesmo a um verdadeiro dominio politi- 
co, baseando-se na expansao dos celtas na epoca de Ambigato. Con- 
forme nos diz o erudito autor, "o texto de Cesar, que e sempre in- 
vocado, nao visa senao o vale do Damibio e a expedigao de Sigoveso;, 
alias, esta conquista nao impede que celtas e germanos tenham podido 
pertencer outrora a um mesmo grupo de populaqoes: partindo da 
fato de que os francos de Carlos Magno submeteram os saxoes, segue- 
se dai que eles nao tenham sido, antes de Clovis, igualmente ger- 
manos?"^!) 

(29) Veja-se Karsten, Les anciens Germains, pags. 188-196; H. Hubert, 
Les Celtes et Vexpansion celtique jusqu'h Vepoque de la Tene, pags. 76-83. 

(30) H. Hubert, Les Celtes et 1'expansion celtique josqu'a Vepoque de 
la Tine, p&g. 76. 

(31) C. Jullian, op. cit., I, pag. 232, nota 3. 
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CONCLUSAO 

Naturalmente, a primeira conclusao a que devemos chegar ha 
de se referir ao valor dos relates dos autores latinos para o estudo 
dos germanos primitivos. Inegavelmente, tanto Cesar como Tacito 
deixaram-nos paginas que muito nos auxiliam no estudo dos germa- 
nos, mas que, por si so, seriam insuficientes para que chegassemos a 
um perfeito conhecimento do assunto. Tal fato e devido, por exemplo, 
ao carater unilateral dos relates: ambos os autores sao romanos, e- 
como romanos pretendem descrever-nos povos cujo padrao de vida 
era completamente diferente do de Roma; alem disto, a maneira pela 
qual sao descritos os germanos e muito superficial, dificultando-nos 
a apreciaqao de certos elementos capitais para o seu conhecimento, 
E' verdade, porem, que tal deficiencia pode ser explicada pela propria 
falta de fontes com que lutavam os autores, o que se torna evidente 
em quase toda a extensao dos relatos. 

Assim sendo, a interpretaqao dos textos deve ser sempre acom- 
panhada pelas pesquisas realizadas no campo das ciencias auxiliares 
da Historia, principalmente a Arqueologia e a Lingiiistica. Freqiiente- 
mente, mesmo, os autores em questao revelam-se de tal maneira im- 
precisos, demonstrando a falta de seguranqa de seus conhecimentos, 
que o recurso as ciencias auxiliares se torna indispensavel. 

Se todas estas dificuldades se apresentam na consideraqao dos 
relatos, independentemente um do outro, maiores sao as que surgem 
quando pretendemos compara-los, tomando-os como esteios para um 
estudo da Germania primitiva. Como vimos, nao pudemos, baseando- 
nos apenas no Bellum Gallicum e na Germania, traqar um quadro de- 
talhado da sociedade germanica no periodo intermediario. Nao nos" 
foi possivel, neste ponto, ir alem de certas linhas gerais, fundamen- 
tais, e de um ou outro caracteristico particular. E as principals con- 
clusdes a que chegamos, podem ser resumidas no seguinte: 

1) — Nem na epoca de Cesar, e muito menos na de Tacito,. 
houve nomadismo entre os germanos, parecendo-nos que nao cor- 
responde com a realidade a verificaqao de uma passagem do noma- 
dismo para o sedentarismo. Mesmo porque, como ja dissemos, uma 
tao simples esquematizaqao da vida social-economica dos povos ger- 
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manicos seria demasiado artificial. Tanto nao acreditamos no noma- 
dismo, que nos aventuramos a tentar uma distribuiqao dos germa- 
nos ja na epoca de Cesar. Se estes povos fossem nomades, quer-nos 
parecer que o nosso cap. II estaria totalmente prejudicado, visto que 
o seu objetivo e situar geograficamente, pelo menos de maneira re- 
lativa, os povos germanicos encontrados no Bellum Gallicum. 

2) —• Se nao havia nomadismo, havia, — isto sim, — uma certa 
instabilidade na fixaqao ao solo dos agrupamentos germanicos, fato 
este determinado pelo atrazo da tecnica agricola (que exigia ainda, 
de maneira permanente, a pratica do alqueive), e pelo carater essen- 
cialmente guerreiro da vida da epoca. Alias, procuramos demonstrar 
que toda a organizaqao social germanica era realizada em funqao do 
aspecto militar. 

Restaria, entretanto, uma questao interessante a resolver: a si- 
tuaqao dos germanos antes do contacto com os romanos, teria sido 
sempre caracterizada pelo estado de ebuliqao patenteado pela mi- 
graqao dos cimbros e teutdes? — Parece-nos bastante plausivel a hi- 
potese de que esta instabilidade na fixaqao ao solo fosse caracteristica 
de um periodo anormal na vida dos germanos, determinado por fa- 
tores desconhecidos do mundo mediterraneo da epoca. Neste caso, 
certos trechos dos relates sobre os germanos (v. g. Bellum Gallicum, 
VI, 22), bem como o carater das primeiras migraqoes conhecidas, 
poderiam servir de base para se afirmar que a agricultura, ligada a 
nma relativa fixaqao ao solo, fosse expressiva de um antigo padrao 
cultural, que os germanos se esfprqavam por restabelecer. 

3) — Entre a epoca de Cesar e a de Tacito, os progresses dos 
germanicos em civilizaqao nao foram de grande monta, se levarmos 
em conta o periodo relativamente dilatado de 150 anos. Esta verifi- 
caqao, por sua vez, ajuda-nos a estabelecer a relaqao entre o quadro 
da Germania primitiva esboqado pelos autores classicos, e o panora- 
ma geral da Historia. No decorrer da Historia do Ocidente, notamos 
que estes germanos vao atacando, com sucesso cada vez maior, as 
fronteiras do Imperio Romano, ate que, por fim, conseguem rompe- 
las definitivamente. Ora, se o progresso germanico nao era um fato 
que saltasse aos olhos, so se poderia admitir a sua superioridade e 
a sua vitoria sobre Roma devido ao enfraquecimento dos romanos, 
que decairam ao ponto de nao poderem nem mesmo garantir-se con- 
tra a penetraqao pacifica dos germanos no Imperio. 

4) — Esta decadencia, alias, ja se demonstra quando notamos 
o pendor dos autores da epoca para a idealizaqao das virtudes barba- 
ras, quer se trate de um Diao Crisostomo em relaqao aos sarmatas, 
quer se trate do proprio Tacito, que se refere aos germanos com admi- 
raqao, respeito, e ate mesmo temor, como vemos pela leitura do cap. 
XXXVII da Germania. E somos levados, assim, a recordar Seneca, 
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o qua!, bem antes que Tacito compuzesse a sua Germdnia, ja dizia, 
no De Ira (5, 10) : "Que ha de mais energico que os germanos? — 
A estes corpos vigorosos, a estas almas que nao conhecem os prazeres, 
o luxo e as riquezas, dai um pouco mais de tatica e de disciplina; eu 
nada digo a mais: entao, vos nao podereis fazer-Ihes frente, senao vol- 
tando as virtudes de vossos antepassados". 

Descrevendo rapidamente um povo ainda em estado de barbaric, 
faz o filosofo um apelo aos romanos, afim de que sustenham a deca- 
dencia, caracteristica dos povos saturados de civilizagao; somente 
voltando ao seu valor moral de outrora, poderiam eles guardar as 
suas fronteiras contra os invasores. Nao que estes fossem material- 
mente mais fortes, pois nenhum autor chama a nossa atenqao para 
este ponto, mas porque ainda nao estavam corrompidos pelo excesso 
de civilizaqao. Por outro lado, esta fraqueza material tambem ia ser 
funesta a Roma, pois sobre ela lanqar-se-iam irresistivelmente os 
povos germanicos, quando nao se sentissem em condiqoes de enfren- 
tar a pressao de novos invasores: os hunos. 
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APfiNDICE I 

NOTA A RESPEITO DO AMBAR 

O arabar encontra-se em pedaqos pastosos, mais ou menos cbatos, 
de forma muito variada; possui mais ou menos a coloraqao da resina 
vegetal, da cor de cera ao amarelo mel, amarelo esbranquiqado, ate 
mesmo pardo, encontrando-se tambem, na Sicilia, de cor azulada, 
verde esmeralda, roxo, as vezes cor devfogo, listado, de aspecto bri- 
Ihante gorduroso, transparente ou opaco. 

Com o atrito desenvolve odor e eletriza-se; aquecido em oleo 
torna-se mole e flexivel. Insoluvel na agua. Fervido em alcool des- 
prende pequena dose de eter e de oleos etilicos. Dissolve-se no benzol, 
cloroformio e alcool. Contem mui pequena quantidade de canfora e 
tambem uma pequena dose de enxofre. Comumente e composto de be- 
tume de ambar e succinin^,, contendo alem disso uma resina soluvel 
em alcool, oleo etilico e acido succinico. O ambar e soluvel a 280°, 
produzindo uma chama fuliginosa. Posto sobre brazas desprende va- 
pores penetrantes de cheiro agradavel, produzindo em distilaqao seca, 
'acido succinico, oleo succinico e agua, deixando como residue no 
oleo de terebentina e em outros oleos, o colofonio de ambar, que e 
soluvel e que produz, tratado com calor forte, um oleo espesso e par- 
dacento e canfora de ambar. Tratado com salitre, produz maior quan- 
tidade de acido succinico e pequena quantidade de canfora; tratado 
com acido nitrico fuliginoso produz uma resina cheirosa semelhante 
ao almiscar; tratado com hidrato de potassio produz a canfora de 
Borneu. Encontra-se o ambar nas formaqoes calcareas do period© 
terciario, nas sedimentaqoes secundarias, diluviais e de aluviao. Pode 
«er tambem encontrado em ardosia, chisto betuminoso ou plastico e 
em pedra carbonifera. Aparece tambem na chamada formaqao de 
glauconita, na Samlandia, bem como nas camadas lodosas e argilosas 
das planicies e nas areias do Baltico. A regiao onde e encontrado 
com mais frequencia e a costa norte da Prussia, de Stralsund a 
Memel, principalmente na faixa de costa de Pillau a Briisterort, na 
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costa ocidental da Dinamarca e Schleswig-Holstein, bem como na 
costa do Oceano Glacial Artico. Alem disto, foi encontrado tambem 
na Siberia, em Analatschka, Kadjak, Kamtschatka, Kanin, Helsinki, 
Portugal, Espanha, Franqa, Holanda; de um colorido de fogo de 
chama, de tonalidades de cores muito vivas, na costa oriental da Si- 
cllia, na costa norte da Africa, na Dalmacia, Hungria, Siebenbiirgen, 
Ettmania, Tirol, Austria, Galicia, Moravia, Boemia; muito dissemi- 
mado na Silesia, Polonia, Livonia, Curlandia, Ucrania, Brandeburgo, 
Mecklemburgo, Altenburgo, Suecia, Inglaterra e Australia; os acha- 
dos na India Oriental, Africa e Brasil, nao apresentam o ambar puro, 
mas uma resina semelhante a ele, inflamando-se facilmente, porem 
claramente diferenciavel. Entretanto, a maior parte do ambar e 
lan^ada nos mares do Norte e Baltico. Na costa prussiana as violentas 
tempestades de noroeste tiram o ambar solto do fundo do mar e car- 
regam-no para terra, por meio das ondas, misturado com algas. 

Ha muito tempo o ambar foi reconhecido como sendo u'a resina 
fossil de certas arvores, e por meio dos numerosos e bem conserva- 
dos sinais de restos incisos, conseguiu-se formar uma ideia muito 
clara das antigas florestas que deram origem ao ambar. As madeiras 
particulares ao ambar eram: o pinites succinifer, semelhante ao abeto 
vermelho, o pinus eximius, ntengeanus e radiosus, os quais corres- 
pondiam mais as especies abietinas; com maior freqiiencia, o pinus 
strobianus, semelhante ao pinus strobns e o pinus anomalus, que so 
de longe se assemelha ao pinheiro bravo. A madeira mais freqiiente 
nas florestas que deram origem ao ambar, parece ter sido uma thuya, 
que era bastante comparavel a atual. Alem disto continha a floresta 
muitas folhagens, cogumelos, liquens, musgos, certa modalidade de 
feto, muitas urzes, etc. Estas arvores podiam ser comparadas, na sua 
riqueza em resina, com a dammara australis, da Nova Zelandia, cujos 
galhos e troncos gotejam uma resina branca e tao rija, que parecem 
cobertos com cordoes de gelo. A resina do ambar era em parte se- 
gregada ou acumulada nas raizes ds arvores, e em parte gotejava 
dos ramos e caia no chao, onde jaziam as folhas, cujas formas nela 
ficavam impressas. Tambem a fauna do ambar foi conservada por 
esse meio, e assim encontramos crustaceos, centopeias, aranhas, inse- 
tos, caracois, penas de aves e um tufo de pelos de morcego. Peixes 
e anfibios nao aparecem. Em conjunto, a fauna do ambar e terrestre, 
mas uns raros remanescentes de um casal de lagostas aparecem, natu- 
ralmente, nas proximidades do mar, e muitos neuropteros atestam a 
riqueza do mundo aquatico nas florestas de ambar. Quanto ao destino 
que tiveram estas florestas, nada sabemos. Pode-se calcular em 100 
milhoes de arrateis a quantidade de ambar existente, mas em parte 
alguma e ele achado em correspondencia com as massas de carvao; 
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assim, as jazidas de carvao pardo da Samlandia nao estao em relagao 
alguma com a riqueza das florestas do ambar. 

Obtem-se o ambar recolhendo-o quando jogado pelo mar, e 
indo-se tambem ate cem passos pelo mar a dentro, com grandes redes, 
reforqada com varas, para retira-lo da agua. As algas que mantem 
o ambar, sao aprisionadas pela rede no meio das ondas em movi- 
mento, lanqadas a praia e pesquisadas. Apos este antiqulssimo pro- 
cesso de obtenqao, ja descrito por Tacito, e usado o lanceamento do 
ambar, empregado nas proximidades das praias onde jazem grandes 
pedras, entre as quais esta o ambar; quatro ou cinco bomens vao 
para o mar em um bote, e enquanto um procura soltar o ambar do 
fundo do mar com uma lanqa, ou virar as pedras com uma picareta, 
um outro recolhe-o numa rede especial. Em Briisterort, onde existe 
um rico deposito de ambar a 5-9 ms. de profundidade, levanta-se os 
blocos de pedra com tenazes ou roldanas, em uma balsa, e movimen- 
ta-se uma rede com bordas agudas, raspando o fundq do mar de 
um lado para outro. Grandes resultados foram conseguidos na Kuris- 
ches Haff por meio de estancas, as quais nao podem ser praticadas 
nas perigosas costas de Briisterort. Entre este ambar estancado, 
achou-se muitos objetos de arte, como nas velbas sepulturas prussia- 
nas, as Hiinengrdbern. Desde mais ou menos 200 anos conseguiu-se 
obter o ambar em terra firme, por meio de excavaqoes, e este metodo 
tern dado otimos resultados, desde que se reconheceu que a terra azul 
e um lugar por excelencia em que existe o ambar. O pe cubico de 
terra azul contem, em media, 4 grs. de ambar. As elevaqoes sao derri- 
badas em toda a sua altura, e enquanto uma fila de trabalhadores com 
pas vai recuando, guardas localizados na sua frente vao recolhendo 
os pedaqos de ambar. 

Distingue-se o ambar para o comercio segundo a cor, a pureza, 
tamanho e forma dos pedaqos, e para chegar-se a isto, afasta-se, em 
primeiro lugar, a camada semelhante ao couro, cheia de cicatrizes, e 
que e desagregada por meio de lima. Pedaqos que pesem mais de meio 
quilo sao raros; o maior pedaqo de ambar acha-se no Real Gabinete 
Mineralogico, em Berlim: pesa 6.750 gs.. Pedaqos que tenham mais 
de 75 grs. de peso, boa cor, e que nao sejam de forma desfavoravel, 
sao utilizados para pequenas taqas, copos, e bibelots, possuindo o 
valor da prata; os pedaqos pianos sao usados para broches, etc.. O 
ambar siciliano e empregado em Catania para a fabricaqao de cruzes, 
guirlandas de rosas, imagens sagradas, etc.. Segundo a cor distingue- 
se o branco-giz ou de um amarelo brilhante, cor de osso, o qual e 
rico em acido succinico, tendo-lbe sido atribuidas particulares virtu- 
des curativas; ha variedades transparentes e nubladas, ha o total- 
mente claro, de um amarelo esbranquiqado, e de um vermelho es- 
branquiqado; a variedade mais valiosa e o Bastart, semi-transparente 
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ate transparente, Bastardstein, de um claro amarelo esverdeado, ou 
cor de repolho branco. Trabalha-se o ambar no torno, por meio de 
cortes, raspagens e uso da lima, e tambem com um pequena serra 
apropriada; e ele polido por meio de pedras pomes, giz e agua, e por 
meio de fricqoes com o polegar e recobrindo-se os lugares que nao 
podem ser polidos, com verniz de ambar. Aquecendo-se o ambar em 
oleo, pode-se, passageiramente, torna-lo tao mole que se deixa moldar 
e comprimir-se em formas; nestas condiqoes, o ambar leitoso torna-se 
transparente. Os pedaqos maiores vao, em estado bruto, para o es- 
trangeiro e sao trabalhados em Constantinopla, Viena e Paris, na 
fabricaqao de joias, no Oriente para boquilhas de narghiles e para 
corais de ambar, que servem para enfeitar arreios de cavalos. Mas os 
mais importantes corais foram, durante muito tempo, usados em lu- 
gar de dinheiro pelos povos negros da Africa, pelos aborigenes das 
ilhas do Sul e da Asia Oriental. Como sucedaneos ou materiais de 
falsificaqao do ambar, sao usados o vidro, o copal e as sobras do 
ambar, as ultimas das quais podem ser transformadas, com o auxilio 
de acido sulfidico ou de eter, em u'a massa plastica, podendo tambem 
ser comprimidas com um forte material colante, em formas, sob 
prensa hidraulica. A descoberta das falsificaqoes e, algumas vezes, 
muito dificil e e feita, na maior parte das vezes, por meio da verifi- 
caqao do peso especifico, da dureza, e da relaqao de material perdido 
As sobras de ambar servem para a preparaqao de acido succinico, e 
de verniz de ambar. O ambar fundido da, com uma parte e meia de 
acido sulfidico, uma otima pasta adesiva, de resultados eficientes 
e rapidos. 

(Apud Meyers Konversations-Lexikon, 4.' edi?So, art. Bernstein) 



APfiNDICE 11 

Tese bastante curiosa, referente a interpretagao dos nomes dos diversos 
povos germSnicos, foi defendida por V. Ganticr em 1901. Partia o autor de 
um ponto principal: cntre os germanos os nomes de- povos eram tirados, ou de 
nomes de regioes, ou da dcnomina?ao de certas caracteristicas peculiares ao 
trabalho da terra. Baseando-se neste pressuposto, procurou entdo interpretar 
todos os nomes de povos germanicos, a come?ar pelo de germanos'. 

Germani, que Cesar e Tacito tomaram por um nome de povo, 6 um nome 
de regiao, como todos os outros nomes de povos que nos transmitiram os roma^ 
nos" (ipag. 244). 

Germani (Germains-maints) get'mannen, germanen (meenen, meinen), 
"povo das comunidades das valas". A Germania e, ainda hoje, coberta por 
centenas de nomes geograficos em man (meen, meine etc., coraunidade), os no- 
mes pessoais em ger, e sobretudo em mann, abundam igualmente na Alemanha. 
Dentre estes nomes, nos que sao muito antigos, mann significa, nao homem, 
mas comunidade, muito: Neumann —- comunidade nova; Leemann — corauni- 
dade da vala; Hermann — comunidade da multidao. GermUnia, Germanen Land. 
pais das comunidades das valas (de protegao, de coberta). Quantas comunas 
ou propriedades nao havia ainda na Idade Media, que eram cercadas por uma 
vala? Dai o nome de pais; Land der Gerre (ou Ger) — Meinen {Ger — 
Germeinschaffen)" pag. 188). 
pag. 29 — Caninefatos: habitantes da regiao onde ha cercados de coelhos. 

Coeroesi: povo dos caereessen (estacas das torres). 
pag. 30 ■— Canini: povo dos carens (torres ou muralhas). 
pag. 35 — Cimbri: campinas (Kempern). 
pSg. 36 — Ambroness charnecas seccionadas (Hambraunen). 
pag. 38 — Reudigni: cercas desbastadas [Reud-ingen). 
pag. 39 — Suiones: aguas que desaparecem no mar (Swinkn). 
pfig. 43 — Gambrivii: povo dos ghambreen (extcnsao de sulcos). 
pdg. 44 — Rugii: povos dos rug gen (dorso ou crista), 
pSg. 52 — Mattiaci: povo dos "matte-hacken" (sulcos dos prados). 
pdg. 53 — Mar si: de Maarsen (prados). 

Marsaci: de Maars-acken (cortes dos prados). 
Marsigni: de marssiegen (dcclive dos prados). 
Cherusci: ger-rusken (prado com valas). 
Suevi: povo dos seu-even (prado com valas). 

pag. 65 ■— Triboct: de Treeboecken (faias). 
p3g. 66 — Lygii: prende-se a leegen, terreno barrancoso. 
p5g. 76 — Ampsivarii: de ambswaren (guardas do distrlto), 
p&g. 98 — tlbii: de huben ou haben (herdadcs). 
pSg. 101 — Catti: povo dos Katten (muralhas). 
p&g. 102 — Vangiones: de Wangen (muralha fortificada). 
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pSg. 124 — Gugecni: dc Gochera (diqucs). 
pag. 126 — Cotini: povo dos Coten (cabanas). 
p&g. 132 — Aviones: de auwen (cortes). 
pSg. 144 — Amsibarii: de Ems-barren (barras de obstaculo). 
p&g. 146 — Gutones: de Gutten (fossas, valas). 
pflg. 151 — Chamavi: povo dos Kam-hauen (sec?ao com crlstas de mon- 

tanhas. 
pag. 172 — Tencteri: de tenck-terren (turfas mergulhadas). 
pag. 173 — Sigambri: de Sieg-ambern (cortes dos declives). 
pcig. 173 — Pemani: de Pij-manen (comunidades cercadas de madeiramento). 

Peucini: Pui-hoeken (cantos de madeiramento). 
pag. 179 — Semnones: povo dos cem cantSes. 
pag. 187 — Tungri: de Tungerren (valas de fechamento). 
pag. 193 — Dulgubnii: de Deyl-geben (doa?ao de partes). 
p§g. 201 — Burii: de Bur en (vizinhan^a, ou herdade). 
pag. 214 — Vandali. ou Vindili: de Wendelen (fechamento). 
pAg. 216 — Sitones: de siten (residencias fixas). 
pag. 217 — Sedusianos: de Set-husen (casas de residencia). 
pag. 223 — Nuitones: de Nieten (posse, uso). 
pag. 246 — Batavi: de bat-ouwen ou baet-uwe (sulcos para agricultura). 
pag. 247 — Marsaci: de maars-acken (secgao de prado). 

Baseando-se sobre a interpreta?ao dos diversos nomes de povos, chega 
V. Gantier a conclusao de que estes povos eram agricolas, como nos diz, re- 
futando as asser?des de Cesar e de Tacito: "Estes dados romanos s3o des- 
mentidos pela geografia germanica; pelos extratos da lei primitiva do Mal- 
berg, dos quais esta rcpleta a lei salica, e onde se fala repetidamente em 
charrua-, depois, pelos nomes de povos cultivadores, assim como pelos nomes 
dos lugares de agricultura que Cesar e Tacito nos transmitiram: Batavi. Ubii. 
Gherusci, Marsaci, Mattiaci, Mar si. Reudigni, etc.. Se eles tivessem compreen- 
dido estes nomes, nao teriam dito que os germanos nao eram agricul- 
tores" (pag, 249). 
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