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RESUMO: Neste artigo, sao focalizadas as  relacoes de poder em Roma, estu- 
dando-se particularmente o pensamento politico fundamentado no patronato 
e na clientela durante o Principado. 
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Introducao 

As relacoes de poder apresentam formas particulares e variaveis e suas variacoes 
exercem influencia sobre o sentido dos termos que sao utilizados para traduzir o exercicio 
do poder no interior da vida politica. No caso romano, identifica-se a inexistencia de uma 
politica teorica diante de uma concepcao puramente pragmatica da vida politica. 

Nesse sentido, nao seriam encontradas em Roma as condicoes necessarias para a 
constituicao verdadeira de partidos politicos na moderna acepcao do termo, isto e, de agen- 
tes politicos por excelencia da sociedade moderna, com interesses determinados, em rela- 
cao aos quais, tem compromissos que lhes conferem significado. 

As diferencas consideraveis entre as sociedades antigas e as modernas ja foram 
identificadas por J. Hellegouarc'h (1963). ao promover um estudo da vida politica dos ro- 
manos atraves do vocabulario. A razao desta diferenca reside, segundo o historiador, no 
exame das estruturas particulares do Estado romano e no modo de vida de seus concidadaos, 
onde se esconde, sob o nome de partido. uma realidade complexa que esta ligada a elemen- 
tos de ordem constitucional e a elementos de ordem social. 

No que concerne aos elementos de ordem constitucional, J. HellegouarcWh 
(Hellegouarc'h, 1963, p. 159) destaca tres fatores, a saber: o sistema eleitoral, a gratuidade 
e a anuidade das magistraturas. Os magistrados, restritos a um pequeno circulo de familias 
abastadas, acabaram por controlar e por limitar o poder das assembleias. Alem disso, as 
magistraturas anuais nao possibilitavam o estabelecimento de um programa politico: 

.... Roma vivia num perpetuo clima de campanha eleitoral, favord- 
vel a todos os excessos da demagogia. 

Ao caracterizar os elementos de ordem social, Hellegouarc'h (Hellegouarc'h, 1963, 
p. 158) afirma que toda a organizacao da sociedade romana refletia a influencia determinante 
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e eficaz que certos individuos exerciam sobre o conjunto dos outros. Existiam em Roma, 
agrupamentos que uniam um certo numero de individuos com interesses politicos comuns, 
o que cristalizava a existencia de grupos politicos: 

Ha de um lado, a elite daqueles que governam, e de outro lado, a 
massa daqueles que obedecem. (...) Essa divisao da sociedade se exprime 
tradicionalmente na oposicao patres-plebs, mas ela se manifesta sobretudo 
na instituicao do patronato e da clientela. 

E neste quadro que se propoe um estudo das relacoes de poder em Roma, isto e, um 
estudo do pensamento politico dos romanos - fundamentados no patronato e na clientela - 
durante o periodo identificado pela historiografia como Principado. 

Tal estudo inicia-se com algumas consideracoes sobre o patronato romano, identifi- 
cando-o como uma relacao de carater pessoal que se estabelece entre membros de categorias 
sociais divergentes. A partir desta divergencia, sao destacados os lacos que unem o patrono ao 
cliente, atraves do exame de termos como fides e arnicitia, determinadores das qualidades 
pessoais que lhes sao indispensaveis para o estabelecimento da auctoritas politica. 

O patronato: consideracoes preliminares 

O patronato se apresenta como um sistema marcado pela ambigtiidade e pela flexi- 
bilidade. Ambigiiidade na relacao patrono-cliente, e flexibilidade no acesso para o conheci- 
mento e posterior integracao no interior da sociedade romana. 

Tres fatores sao caracteristicos do patronato, segundo o historiador ingles Richard 
Saller (Saller, 1989, p. 49): a relacao patronal envolve uma troca reciproca de bens e servi- 
cos, deve ser uma relacao pessoal e deve ser uma relacao assimetrica, ou seja, patrono e 
cliente sao membros de categorias sociais distintas. 

Partindo desta caracterizacao, Saller (Saller, 1989, p. 58) questiona-se a respeito dos 
lacos que se estabelecem no interior da relacao patronal. Neste caso especifico, os proprios 
vocabulos empregados pelo romano, como cliens, amicus, patmnus, revelam a existencia de 
diferentes formas de comportamento no interior de tal relacao. Todavia, mais importante que 
este vocabulario e o conjunto das obrigacoes que se estabelecem entre o patrono e o cliente. O 
autor lembra a importancia da visita matinal - salutatio - ao patrono, afirmando que: 

As ambicoes buscadas pelos novos homens aspirando construir 
seus caminhos na aristocracia imperial, foram associadas a necessidade de 
cultivar o favor dos grandes para prestar as salutationes. 

Muito embora o estudo de Richard Saller identifique a existencia de lacos recipro- 
cos baseados na lealdade entre as partes envolvidas, desconsidera uma ambigtiidade ineren- 
te a relacao patronal. Tais lacos nem sempre foram respeitados. Certamente, pode-se de- 
monstrar a relevancia da pratica das salutationes, como faz o proprio autor ao considerar os 
Epigramas do poeta Marco Valerio Marcial'. Entretanto, o mesmo poeta sugere comporta- 
mentos diversos entre patrono e cliente. 

Muitos sao os exemplos presentes nos escritos de Marcial que estao diretamente 
ligados ao comportamento ambiguo no interior da relacao patronal. O poeta destaca a 
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bajulacao, o exibicionismo, a desonestidade. O Epigrama XII constitui-se num exemplo 
tacito da arte de adular: 

Tu tens dez doencas por ano, ou ainda mais, e nao es tu quem sofre 
com isso, Policarmo, mas nos: pois quando deixas o leito em que estiveste 
durante a tua convalescenca pedes presentes aos amigos. Tem um pouco de 
pudor, Policarmo; nao finjas estar doente (Marc. Ep. XII, 56, 1-3). 

A relacao entre os Epigramas e a realidade social a partir da relacao patronal, mos- 
tra-se, portanto, mais complexa. Marcial da conselhos gratis, mas nao esquece a sua condi- 
cao de cliente. A unica escolha fora de seu alcance, caso desejasse prosseguir na sua profis- 
sao de poeta era a dos patroni: 

Meu pequeno livro, em que direcao tu queres ir como presente? 
Apressa-te para encontrar um protetor (...). Tu te refugias no seio de 
Faustino? Excelente ideia! (III,2, 1-4). 

Marcial e, na verdade, um cronista do cotidiano. Ele trabalha temas que interessam 
aos amici ricos, nao sem antes dar-lhes uma tonalidade jocosa. Esta linguagem e muito bem 
aceita socialmente, ate porque a sociedade romana tambem apreciava os seus porta-vozes. 
Esta apreciacao releva, em parte, o conhecimento da intimidade e da personalidade das 
pessoas retratadas, o que as tomava acessiveis ao publico e, por conseguinte, conhecidas. 

Ainda no interior desta discussao, merece mencao o estudo de Andrew Wallace-Hadrill 
(Wallace-Hadrill, 1989, p. 74). O historiador sugere discussoes analogas hquelas de Saller. Ele 
entende o patronato como uma relacao pessoal entre desiguais, tambem baseada na existencia 
de uma troca reciproca. Todavia, acrescenta em sua argumentacao, que o patronato nao e 
somente uma estrutura de poder, mas tambem um sistema para a reproducao do poder: 

O sistema politico romano em todos os tempos, demonstrou al- 
gum tipo de direito regional na representacao no governo. Entretanto, o 
acesso era mediado atraves de individuos. Foi essa inacessibilidade ao cen- 
tro. exceto atraves de circulos pessoais, que gerou o poder do patronato, e 
foi atraves do exercicio deste poder que o patronato colocou a integracao 
social sem limites e assegurou o controle social. 

Desta forma, um sistema de patronato entre individuos e baseado na troca recipro- 
ca, implica igualmente no estabelecimento de aliancas de patronos poderosos para obter 
recursos, inclusive aquele ligado a lealdade do cliente. 

Wallace-Hadril acrescenta em sua proposta de analise que o patronato, na socieda- 
de romana, tambem envolveu lacos entre individuos de niveis sociais diversos. A relacao 
patronal envolve troca entre aqueles que estao mais proximos do centro do poder e entre 
aqueles que estao mais distantes dele, tendo como objetivo mediar recursos atraves das 
relacoes pessoais. E possivel concluir, segundo o autor, que ja no final do periodo republi- 
cano romano, o sistema do patronato era a forma pela qual as atividades do Estado foram 
mobilizadas, sofrendo ampliacoes com a expansao imperial. O efeito mais significativo 
deste processo se fazia presente na figura do imperador, que em virtude de sua posicao, 
podia controlar o acesso aos recursos do sistema. 
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Nesse sentido, Wallace-Hadrill identifica o exercicio de um patronato universal, 
pois, sob o Imperio, ocorreu uma variedade de adaptacoes com a inclusao dos novi homines 
na comunidade politica de Roma, o que gerou uma ampliacao das aliancas estabelecidas na 
relacao pessoal entre patrono e cliente. 

Nestas breves consideracoes tecidas sobre o patronato romano, da perspectiva de 
Richard Saller e Andrew Wallace-Hadrill, deve-se destacar que o sistema patronal mostra- 
se como um veiculo reprodutor da estrutura de poder onde e essencial a capacidade e a 
habilidade que o patrono demonstra para a aquisicao de clientes. 

Patronol cliente: relacoes fundadas sobre a fides e a 
amicit ia 

Na origem das relacoes politicas fundadas sobre as relacoes pessoais entre patrono e 
cliente, e natural encontrar a nocao de$des e amicitia. Um homem politico deve apoiar-se 
sobre um conjunto de relacoes nas quais os amici representam o elemento mais importante. 
Deve-se reconhecer que nao se trata de uma particularidade propria de Roma; na atualidade, 
um deputado tambem fala de seus "amigos politicos", que sao membros de seu partido. No 
caso romano observa-se a existencia de grupos com interesses politicos comuns. J. 
Hellegouarc'h, (Hellegouarc'h.1963, p. 161) ja anteriormente mencionado, destaca que: 

O que faz o carater original e profundamente romano destes gru- 
pos politicos e que, qualquer que seja a tarefa a que se proponham e o 
sentimento que os anime, estao fundados sobre uma nocao especifica, 
que domina verdadeiramente todo o vocabulario politico dos romanos: a 
fides. 

O conceito defides corresponde a uma ideia de confianca mutua e indica os lacos 
reciprocos existentes entre aqueles que estao unidos por uma mesma amicitia. Afides rela- 
ciona-se ao cliente - ou amicus - e apresenta um duplo sentido. Ou seja, aplicando-se aque- 
les que sao protegidos - cliens - designa a confianca colocada naquele que o protege - 
patronus; aplicando-se ao protetor -patronus -exprime a confianca que ele inspira. Assim, 
o carater proprio dafides demonstra, concomitantemente, a existencia de um dever entre 
patrono-cliente, denominado ofJiciunz. 

O ofJicium designa as obrigacoes reciprocas que se impoem aqueles que estao uni- 
dos por uma mesma amicitia. Esta relacao tem por base um tipo de contrato fazendo com 
que a protecao concedida pelo patrono, deva ser paga pelo apoio que o cliente lhe presta em 
circunstancias que se fazem necessarias e uteis. Nestas condicoes, o cliente toma-se deve- 
dor para com o patrono. 

Os deveres impostos pelo oficium assumem diversas formas na vida politica e 
social. Podem ser obrigacoes puramente sociais, tais como commendatio, suffragatio, 
salutatio, deductio; mas tambem, sob uma forma mais precisamente politica, significam o 
sustento e o apoio que sao dirigidos ao patrono. 

Por outro lado, um numero elevado de termos vem caracterizar as qualidades dos 
patronos, como fortitudo, labor; diligentia, industria. Ha ainda outros termos revestidos de 
um carater filosofico que se traduzem no comportamento virtuoso de um lider politico: 
prudentia, sapientia, iustitia, clementia, temperantia, humanitas. Este conjunto de termos 
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destacado por J. Hellegouarc'h (Hellegouarc'h, 1963, p.162), comporta as qualidades de 
um patrono, conferindo-lhe tambem sua autoridade e influencia - auctoritas. 

A nocao de auctoritas indica os meios de que o patrono dispoe em dinheiro, amiza- 
des e clientes para assegurar seu poder social e politico, implicando superioridade e priori- 
dade. Superioridade sobre os demais membros da comunidade, e prioridade para tomar 
iniciativas e enuncia-las ao Senado Romano. 

A amicitia se mostra, portanto, como um instrumento de acao politica, e, neste 
caso, o carater mais ou menos desinteressado destas amizades nao e uma especialidade 
romana. Todavia, o que caracteriza Roma e que o homem politico, na ausencia de partidos 
organizados, utiliza-se deste recurso para estender sua influencia e se ligar a um maior 
numero de pessoas. A amicitia nao repousa sobre relacoes construidas ao acaso; trata-se de 
uma verdadeira organizacao que impoe a seus membros obrigacoes variadas. 

Pode-se observar que o conceito defides e o conceito de amicitia, bem como todas 
as relacoes deles decorrentes, estao inseridos num espaco politico de onde se ve desdobrar 
a condicao social, ou, mais propriamente, a posicao que cada um ocupa na escala social, o 
lugar que lhe e devido. 

O cliente 

Ao considerar-se o cliente, deve-se observar a dificuldade de defini-lo no interior 
da sociedade romana. Nesse sentido afirma R. Marache (Marache. 1961, p. 12-13): 

A palavra cliente nao evoca uma categoria social definida. O laco 
que une o cliente ao seu patrono e uma especie de laco dedependencia. Um 
homem rico e poderoso pode ser o cliente de um outro, ainda mais rico ou 
mais nobre. Muitos artesaos ou pessoas que exercem pequenos negocios, 
encontram-se colocados na clientela de uma grande familia. (...) Nada era 
mais honroso do que fazer parte da clientela de uma grande familia. 

Robert Marache identifica o clientelismo como um problema de carater social, o 
que vem a ser precisamente o centro da poesia de Marcial e Juvenal, interpretes de um mal 
profundo, o mal-estar de toda uma classe social. 

Este mal-estar social, identificado pelo autor, impoe diversas formas de comporta- 
mento, ora elogiadas, ora repudiadas por Marcial e Juvena12. O que se destaca e a imagem 
deformada do patrono, nao assumindo o mesmo papel do protetor de outrora. O laco da clien- 
tela deixou de ser uma relacao humana e pessoal. A propria instituicao se degradou, e nao se 
considera mais o cidadao pobre como homem; ricos e pobres nao se encontram mais; sao 
essencias diferentes (Marache, 1961, p. 15- 16). No Epigrama Xii, 13, Marcial o demonstra 
claramente: "6 Auto, para os ricos a ira e uma forma de lucro. Odiar custa menos que dar". 

Se a relacao patronal e estabelecida entre desiguais, se para o patrono a posse de 
clientes e sinonimo de notoriedade e riqueza, ha que se considerar que ha elementos que 
permitem identificar o contraste entre patrono-cliente. E possivel estabelecer-se uma rela- 
cao entre clientela e pobreza? 

Para Charles R. Whittaker (Whittaker, 1992, p. 231), sim. O autor apresenta dois 
elemntos fundamentais ao empreender a tarefa de definir condicoes como riqueza e pobreza 
entre os romanos. A principio destaca o problema da distribuicao da riqueza. Sob este as- 
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pecto, as estruturas juridicas da sociedade e suas estruturas reais nao sao equivalentes, isto 
C, nem sempre a estrutura juridica do individuo corresponde a sua real condicao de sobrevi- 
vencia. Destaca como exemplos escravos, ex-escravos, aos quais foi concedida a liberdade, 
e estrangeiros. Em todos os casos, existem pobres e ricos. Ha, portanto, uma 'pobreza rela- 
tiva' ou 'varios niveis de pobreza'. 

O segundo elemento apresentado por Whittaker diz respeito a condicao de vida na 
Urbs. Roma, capital do Imperio, cresce e torna-se um polo de atracao. Ja no final do seculo 
I a.C., amplia-se o afluxo para Roma de homens, mulheres e criancas de diferentes regioes 
do mundo romano, o que sugere um crescimento de diferentes problemas no plano da infra- 
estrutura urbana, principalmente no tocante a manutencao desta populacao. 

Roma apresenta-se como centro aglutinador de uma populacao diferenciada que 
encontrava na Urbs o espaco para o exercicio de atividades artesanais e comerciais pouco 
rendosas. 

E neste quadro que se insere o cliente para C. Whittaker. O laco de dependencia 
que se estabelecia no interior do patronato permitia que um patrono dominasse o seu 
cliente mais pobre. Logo pela manha o cliente fazia uma visita matinal ao seu patrono, a 
salutatio. Esta visita chegava a ser um rito que confirmava o laco da clientela. Ao vir 
corteja-lo o cliente aspirava a sua protecao, aspirava fazer carreira publica; ou ate mesmo 
ser incluido em seu testamento, quando pertencesse a mesma categoria social que seu 
patrono. 

Assim sendo, existia entre os clientes uma ordem hierarquica, o que delimitava 
formas diferenciadas de tratamento. O patrono, ao receber em sua casa as saudacoes indi- 
viduais de um certo numero de clientes, estava recebendo um fragmento da sociedade 
romana, com seus diferentes niveis e desigualdades publicas, sobre a qual ele tinha a 
auctoritas. 

O patrono: a auctoritas politica 

Pode-se entender a politica na Antiguidade Romana enquanto formas de conducao 
do governo, as decisoes politicas e sua ideologia. Assim ja a entendeu o historiador Moses 
Finley (Finley, 1980, p. 49). Particularmente com relacao ao patronato, ele afirma que: 

Na Antiguidade, a benevolencia raramente era desinteressada, seja 
em relacao a iguais ou a inferiores. Um objetivo era o estabelecimento da 
relacao patrono-cliente e de conjunto de ligacoes, e, em decorrencia disso, 
o reforco da aprovacao da estrutura de poder e autoridade predominante na 
sociedade. 

De um modo geral, Roma revelava uma continua aceitacao de suas instituicoes 
politicas, de forma tal a manter a estabilidade do Estado (Finley, 1980, p.37) Tal procedi- 
mento se justificava pelo apego ao passado mitico e glorioso que vinha legitimar o poderio 
romano, no qual a virtude dos ancestrais deveria orientar os passos da nova geracao. Com 
isto, buscava-se, no plano do discurso e no plano religioso, resgatar os antigos valores - 
mos maiorum - que orientariam a classe politica. 

Uma segunda justificativa que vem reforcar a aceitacao da elite e suas pretensoes 
de dominio era a tradicao oral. Finley (Finley, 1980, p. 43) destaca que o 'mundo antigo 
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permaneceu, predominantemente, um mundo da palavra falada, nao da palavra escrita'. 
Nesse sentido, o acesso a informacao e as leis, dependia essencialmente da comunicacao 
oral; uma porta entreaberta para a elite para a divulgacao de seus interesses. 

Uma terceira e ultima justificativa refere-se a relacao entre os lideres politicos e os 
cidadaos. Moses Finley (Finley, 1980, p. 56) chama a atencao para a necessidade de se 
considerar a auctoritas politica. Ela se substanciava no estabelecimento de uma politica 
tributaria, um tipo de patronato comunitario e na relacao patronolcliente. 

A auctoritas constituia-se na expressao do poder e da influencia politica em Roma. 
A importancia politica do patrono era determinada por um certo numero de fatores materi- 
ais, intelectuais e morais, cujo conjunto determinava sua capacidade de exercer uma funcao 
dirigente e sua superioridade sobre seu circulo de relacoes. 

Portanto, a auctoritas exprimia a superioridade do patrono, fundada tanto na sua 
situacao social quanto nas suas qualidades pessoais - virtus. Ela tinha a capacidade de 
legitimar a confianca mutua -fides - que se estabelecia entre o patrono e o cliente. Mas este 
poder nao estava ligado a uma funcao; sua natureza era resultante do sentimento reciproco 
no interior da relacao patronal. 

E neste quadro que a capacidade de convencimento e persuasao explicavam a im- 
portancia da eloquencia, tanto no dominio juridico quando no dominio politico. Apoiada no 
mos maiorum, a auctoritas indicava a capacidade daquele que a possuia de receber o reco- 
nhecimento em seu circulo de relacoes pessoais. 

Assim se apresentava a auctoritas de um homem politico. Ela representava um 
poder de carater pessoal e privado. A auctoritas comportava, portanto, uma mistura de 
poder politico e de prestigio social. 

Consideracoes finais 

O tema deste artigo partiu de uma interrogacao sobre as relacoes de poder na Anti- 
guidade Romana. Ao se considerar as diferentes vertentes de leitura do tema, buscou-se 
apresentar um estudo do pensamento politico dos romanos, fundado no patronato e na clien- 
tela sob o Principado, ressaltando-se o aspecto social que envolve a concepcao de homem 
politico no exercicio de suas funcoes dirigentes. 

Para se entender as dimensoes do patronato e da clientela na sociedade romana, e 
mister pensar em relacoes que se estabeleciam entre aqueles que almejavam objetivos dife- 
renciados, assim como sobre os diversos lacos que envolviam individuos de diferentes ni- 
veis sociais. O uso de termos como patronus, cliens, amicus, fides, amicitia, auctoritas, foi 
aplicado em um extenso campo de vinculos entre homens de status distintos. 

Na relacao do homem politico com seus concidadaos, nao havia o instrumento de 
um partido e de todo seu aparelho administrativo. O sucesso de um candidato era conse- 
quencia de um conjunto de relacoes complexas, mas que eram sempre relacoes pessoais. 

Nesse sentido, destacou-se a importancia dafides, uma vez que esta nocao definia 
os lacos que uniam o patrono ao cliente e o conjunto de obrigacoes reciprocas. Sua relevan- 
cia para o homem politico ou patrono, mostrava-se no conjunto de elementos materiais, 
intelectuais e morais que ele tinha a capacidade de reunir, e que possibilitavam o reconheci- 
mento de sua auctoritas. Enquanto para o patrono receber o apoio do cliente era sinonimo 
de notoriedade e riqueza, para o cliente a relacao patronal marcava sua condicao no interior 
da sociedade romana, bem como a ambigliidade no respeito afides. 
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Tal ambigtiidade se faz presente nos poemas de Marcial. Como cliente que era, as 
virtudes morais mais discretas estavam ausentes de sua 6tica. Os condimentos mais impor- 
tantes que figuram em seus Epigramas sao a ousadia, a voluntariedade e o exito, e por 
detras deles, aparece a riqueza, sem a qual a amicitia estabelecida como referencia no 
patronato, nao seria possivel. 

Notas 

1 - Marco Valerio Marcial [Marcus Valerius Marrialis (44-102 d.C.)], foi autor de 
Epigramas, em doze livros. Viveu em Roma na condicao de poeta e cliente, onde em 
vao buscou adquirir fortuna como escritor. Os epigramas, oferecidos como presentes a 
amigos ou apresentados em locais publicos, sao poemas concisos e indicadores de idei- 
as simples, dirigidos a um destinatario individual ou imaginario. Os assuntos tratados 
revelam formas de comportamento na Urbs, onde se encontram beberroes, gulosos, 
avarentos, esposas devotadas ou libertinas, homossexuais, exibicionistas, delatores. 

2 - Juvenal [Decimus Junius Juvenalis (60 ou 70 d.C. - ?)I foi um grande satirista romano. 
Suas satiras sao em numero de dezesseis. Atraves delas, ele ataca os vicios, os abusos e 
as loucuras da vida em Roma. 
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ABSTRACT: This article focuses the relations of power in Rome and, in 
particular, the study of the political thought based in the patronage and 
clientelage, in Principate. 
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