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Topografia e urbanismo fundacional
de Bracara Augusta'

Manuela Martins UMinho; UAUM; Lab2PT

Maria do Carmo Ribeiro UMinho; UAUM; Lab2PT

Jorge Ribeiro Bolseiro de p6s doc FCT; UMinho; Lab2PT

Ricardo Mar Universidade Rovira i Virgili, Tarragona

1 INTRODU~AO

o conjunto dos vestigios construtivos sucessivamente identificados pela
arqueologia urbana na cidade de Braga, desde 1976, cedo documentou que Bracara

Augusta foi dotada de uma estrutura ortogonal, evidenciada pela orienta~aogeral
dos edificios publicos e privados descobertos, maioritariamente datados a partir da
epoca flavia. No entanto, foi necessario aguardar pela identifica~ao arqueo16gica
de alguns cruzamentos de ruas para ser possivel esbo~ar uma primeira hip6tese de
malha ortogonal para a cidade (Martins, Delgado, 1989-90a, 39), com quarteir6es
quadrados e areas construidas de 1actus (Martins et al., 1994,74-76; Martins, 1999,
53-75). As sucessivas propostas para 0 tra~ado da cidade, posteriormente divulga
das (Martins, 2004; ID., 2006; ID., 2009; Ribeiro, 2008; Martins et al., 2012), pouco
variaram em termos da dimensao e forma dos quarteir6es, resultando sobretudo
das dificuldades em precisar a localiza~ao dos eixos viarios principais, bern como
a extensao da pr6pria malha ortogonal. Na verdade, subsistem ainda duvidas rela
tivamente aos limites da area planificada, muito embora seja indiscutivel que 0

1 Este trabalho foi produzido no ambito do Projeto de Arqueologia de Braga, Topografia, Urbanismo e
Arquitetura, aprovado pela DGPC e do Projeto Las jundaciones urbanas de Ca/laecia y la creaci6n de un nuevo
espacio administrativo (HAR2014-51821-P).
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Fig. 1. Bracara

Augusta no contexto

administrativo da

Hispania romana

Manuela Martins, Maria do Carmo Ribeiro, Jorge Ribeiro e Ricardo Mar
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relevante acervo de dados disponiveis nos fornece materia para discutir os proces
sos relacionados com a materializa~ao dos espa~os urbanos das cidades fundadas
ex novo no ocidente do Imperio

o nosso contributo para urn necessario debate neste dominio justifica a apre
senta~ao deste trabalho, que materializa uma proposta de restitui~ao da malha
fundacional de Bracara Augusta, que tera representado a matriz do seu desenvol
vimento ao longo de seculos. No entanto, 0 quadro do processo de formaliza~ao da
nova civitas, nao ficaria completo sem urn necessario enquadramento do mesmo
no contexte historico e geografico regional, uma vez que e for~oso compreender
as intrinsecas especificidades da cidade no ambito cultural e social da ocupa~ao

pre-romana do territorio em que se inseriu, independentemente da decisao admi
nistrativa que esteve na sua origem (Dopico Cainzos, 2009, 2016a).

2°4



Topograjia e urbanismojundacional de Bracara Augusta

2 A FUNDA<;AO DE BRACARA AUGUSTA

2.1 Contexto hist6rico e geogrdfico

Afundac;ao de Bracara Augusta enquadra-se no ambito da organizac;ao politica
e administrativa da Hispania, que se sucedeu ao fim das guerras cantabricas, cons
tituindo urn dos tres centros urbanos criados por Augusto no NO peninsular (fig. 1).
A cronologia exata da sua fundac;ao e desconhecida, muito embora seja sugestivo
admitir que se possa situar entre 15 e 13 a.c., aquando da ultima estadia de Augusto
em territorio peninsular. Melhor conhecida e a natureza do corpo civico bracarau
gustano que aponta claramente 0 contexto que tera presidido afundac;ao da cida
de, no qual parecern participar ativamente as elites dos povoados pre-romanos da
regiao em que a cidade se implantou, controlada pelos Bracari, cujo territorio se
situaria entre os vales dos rios Lima eAve. 0 registo arqueologico demonstra que
a cidade se situa no corac;ao de uma das regi6es mais desenvolvidas do NO penin
sular, adata da sua integrac;ao no Imperio, onde se regista urn povoamento hierar
quizado, dominado por grandes oppida, estruturados ao longo do seculo I a.c., pro
vavelmente na sequencia da expedic;ao de Decimus Junius Brutus, em 138-136 a.c.,
que tera potenciado uma reorganizac;ao das comunidades indigenas, conduzindo a
emergencia de unidades sociopoliticas mais amplas que 0 proprio castro (Martins
et al., 2005; Cruz, 2015). Aconcentrac;ao populacional, organizac;ao interna, especiali
zac;ao economica e controlo territorial, revelados pelos oppida da regiao bracarense,
deixam perceber a sua func;ao de lugares centrais, com amplo controlo visual sobre
os seus territorios e sobre povoados de dimens6es mais modestas (Martins, 1990;
Silva, 1999, 39-52). Esta matriz de povoamento parece associar-se com os crescentes
contactos que se desenvolveram, ao longo do seculo I a.c., com os territorios roma
nizados do suI da Peninsula, testemunhados pela ocorrencia de produtos exogenos
em varios castros e pela adoc;ao de novidades tecnicas e construtivas, documenta
das nas grandes citanias dos Callaeci Bracari, cuja especificidade permite contrapor
a regiao meridional e ocidental do NO hispanico aos territorios mais setentrionais
e interiores (Gonzalez Ruibal, 2006-07, 345; Lemos, 20°9,112-115).

o sitio escolhido para implantar a cidade esta representado por uma pequena
colina aplanada, com altitude maxima de 199 m, com orientac;ao NE/SO, sendo de
destacar 0 amplo dominio visual que possuia sobre a extensa veiga do Cavado, que
se espraia a norte da cidade. Sublinhe-se ainda a sua baixa altitude relativamente
ao relevo dominante, sobretudo a suI e sudeste, onde se conhecem importantes
castros da II Idade do Ferro, alguns dos quais persistiram ocupados, ao contrario
do castro Maximo, situado nas imediac;6es da cidade, abandonado aquando da sua
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Fig. 2. Irnplantat;:ao de

Bracara Augusta na

regiao envolvente

Manuela Martins, Maria do Carmo Ribeiro, Jorge Ribeiro e Ricardo Mar

funda~ao (fig. 2). Assim, a cidade possuia uma privilegiada localiza~ao geoestra
tegica, com born controlo sobre 0 territorio envolvente e facil acessibilidade aos
recursos necessarios para a sua ocupa~ao e desenvolvimento. Referimo-nos aos
ferteis solos das veigas do Cavado e Este, com excelente capacidade agricola, onde
se ergueram importantes villae (Carvalho, 2008) e aabundancia de agua (Martins
et al., 2011), pedra (Ribeiro, 2010), argila (Morais, 2005) e madeira, recursos tornados
facilmente acessiveis pela densa rede viaria que come~ou a ser construida a partir
de Augusto (Carvalho, 2008, 241-247).

2.2 Evidencias epigrdficas

Braga disp6e de urn conjunto significativo de inscri~6es que nos ajudam a preci
sar 0 seu contexte fundacional. De particular relevancia e 0 conjunto de tres pedes
tais de estatuas, em forma de coluna, dos quais apenas se conservou aquele que foi
dedicado a Augusto pelos bracaraugustani, no dia do aniversario de Paullus Fabius
Maximus, datado entre 3 e 2 a.c. (Le Roux, 1975, 155; Tranoy, 1981, 328). as outros dois
monumentos, hoje desaparecidos, foram dedicados ao Genio de Augusto (CIL II, 5123)
e ao Genio de Gaio Cesar (Redentor, 2011, nO 161). Este conjunto de estatuas erguidas
a Augusto e familiares diretos possui uma indiscutivel importancia politica e ide
ologica, associando-se ao protagonismo do imperador na organiza~aoda nova civi
tas, remetendo igualmente para a consolida~ao da coletividade dos bracaraugusta
nos, igualmente referenciada num outro pedestal de estatua, em honra de Agrippa
Postumus, erguida entre 12 e 4 a.c. (RedentOI, 2011, nO 154). Simultaneamente, estes
monumentos demonstram que a cidade ja existiria entre os anos 3e 2 a.c., estando
ocupada pOI uma comunidade organizada, com clara capacidade para se expressar
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em atos de carater civico, facto que subentende que 0 novo espac;:o urbano havia ja
sido consagrado, submetido aos rituais pr6prios de demarcac;:ao e sacralizac;:ao do
espac;:o e que nele deveriam ter-se iniciado as atividades construtivas. 0 arranque do
programa construtivo da cidade pode igualmente ser aferido por uma outra inscri
c;:ao de Braga, datada entre os anos 5e 2a.c. (elL II, 2421), cuja interpretac;:ao, apesar de
controversa (Tranoy, 1981, 318-319, 328; Montero, Perea, 1996, 229-319), demonstra que
a data da sua execuc;:ao ja existiriam em Bracara Augusta edificios, sugestivos de
que a cidade teria sido fundada anteriormente, ou seja, entre os anos 15/13 e 3/2 a.c.
o periodo de cerca de uma decada que medeia entre as duas datas, teria sido fulcral
na formalizac;:ao do espac;:o urbano e no inicio do povoamento da nova cidade, igual
mente testemunhados pelos dados arqueo16gicos disponiveis.

2.3 Evidencias arqueo16gicas

Os testemunhos mais antigos associados ao inicio da ocupac;:ao de Bracara
Augusta encontram-se representados por silhares que parecem definir os limites
de ruas e de possiveis quarteir6es. Urn dos conjuntos mais expressivos deste tipo
de estruturas e composto pelos robustos embasamentos petreos, encontrados na
zona arqueo16gica do ex Albergue Distrital, que formalizam os limites dos quar
teir6es que se disp6em a nascente e poente do carda maximo (Lemos, Leite, 2000;
Magalhaes, 201O) (fig. 4a-ZAlO). A sugestao de que estamos perante uma forma de
materializar os limites do referido eixo viario resulta do facto dessas estruturas
precederem, em algumas decadas, a construc;:ao das domus que se instalaram nos
quarteir6es limitrofes da rua, a partir de meados do seculo I (Torres, 2014).

Apesar de nao dispormos de quaisquer evidencias arqueo16gicas associadas
aconstruc;:ao do forum, possuimos, em contrapartida, alguns dados que apontam
para uma ocupac;:ao das suas imediac;:6es, associada a instalac;:ao de contingentes
populacionais, certamente originarios dos castros da regiao, que terao constituido
a mao-de-obra necessaria para dar expressao ao novo espac;:o urbano. Nao sabemos
onde, nem como se instalaram, mas a sua presenc;:a esta bern documentada, desig
nadamente pela ceramica indigena, com caracteristicas formais e tecno16gicas
tipicas do periodo entre 0 seculo I a.c. e meados do seculo I d.C., presente nos enchi
mentos das valas de extrac;:ao de saibro, ou nas fundac;:6es de edificios, construidos
a partir de meados do seculo 1. Este facto demonstra que as populac;:6es indigenas
da regiao, que se instalaram na cidade, continuaram a usar, pelo menos durante
algum tempo, as suas ceramicas tradicionais, sendo de destacar igualmente 0 usc
de recipientes de produc;:ao indigena em enterramentos na necr6pole da via XVII
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(Morais et al., 2013) (fig. 4a-ZA26). A presen~a de mao-de-obra indigena na cidade
pode igualmente ser deduzida da constru~aode estruturas, cujos paramentos reve
lam semelhan~as com os que encontramos nas muralhas e casas dos castros da
regiao bracarense. Concretamente, podemos referir urn grande muro de suporte
identificado na Colina da Cividade, ou 0 muro que delimitou a via XVII, cuja cons
tru~ao arranca ainda em tempo de Augusto (Martins et al., 2010). Nenhuma destas
estruturas forneceu materiais nas suas valas de funda~ao, 0 que atesta, tanto a sua
antiguidade, como a inexistencia de qualquer ocupa~ao pre-romana do sitio, con
trariando a ideia, que continua a ser defendida por alguns autores, de que a cidade
se sucedeu a urn oppidum indigena (Almeida, 2016,116).

Mas se a ocupa~ao da area urbana da nova cidade, atribuivel ao periodo de
Augusto, esta documentada pelos materiais arqueo16gicos, sao reduzidas as evi
dencias de edificios com essa cronologia, para ja limitadas a urn conjunto arquite
t6nico de caracter publico, conhecido por edificio pre-termal e aos vestigios de uma
domus (fig. 4a-ZA23 e ZA24,). 0 edificio pre-termal, identificado na Colina do Alto da
Cividade, segue a orienta~ao geral da malha ortogonal da cidade, possuindo carac
teristicas que sugerem a sua possivel fun~ao como espa~o comercial (Martins, 2005,
10-18). Apesar da recente interpreta~aodeste edificio como horreum (Morais, Salido,
2013), julgamos que a cronologia fundacional da parte norte da constru~ao,suces
sivamente acrescentada por outros edificados, na 2a metade do seculo I (Martins,
2005, 18), em nada avaliza a suposi~ao de que este conjunto edificado possa estar
associado a urn ambiente militarizado relacionado com a origem da cidade como
acampamento (Morillo, 2016, 66), uma vez que estamos claramente perante urn
espa~o de caracter civil, situado nas imedia~6es do forum, cujas evidencias suge
rem que possuiria varios pisos na parte poente, a unica cujo limite e seguramente
conhecido e em cuja fachada se rasgavam tabernae e existia urn fontanario. Por
sua vez, na cave da area de servi~os do Museu D. Diogo de Sousa encontram-se
conservados os vestigios habitacionais mais antigos conhecidos ate ao momenta
em Braga, representados por muros e pavimentos de mosaicos, aos quais tern sido
atribuida uma cronologia augustana, ou tiberiana, que deveriam pertencer a uma
requintada domus, cuja planimetria e desconhecida (fig. 4a-ZA24).

Pese embora 0 reduzido numero de vestigios construidos que podemos reportar
ao periodo de Augusto importa salientar serem bastante significativos os mate
riais arqueo16gicos atribuiveis a essa cronologia, entre os quais merecern destaque
as ceramicas importadas (Morais, 1997-98; Morais et al., 2012) e as moedas (Zaba
leta Estevez, 2000; Amaral, 2007), que registam uma clara concentra~ao em tor
no da area onde se localizaria 0 forum da cidade. Outros materiais arqueo16gicos,
dataveis dos primeiros tempos de vida da cidade, oferecem-se como indicadores
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de atividades produtivas igualmente localizadas em areas pr6ximas do forum.
Referimo-nos aos fragmentos de moldes bivalves para produ~aode placas de bron
ze com decora~aogeometrica, procedentes de niveis que correspondem afunda~ao
da grande cloaca construida no eixo do carda maximo. Apresen~a destes materiais
sugere a instala~ao nos quarteiroes limitrofes daquele eixo viario de estabeleci
mentos de caracter artesanal para produ~ao de situlas de bronze, cuja decora~ao

regista uma clara tradi~ao indigena, caracteristica da regiao do NO Peninsular
(Martins, 1988, 25) (fig. 4a-ZAlO). Situa~ao semelhante parece ocorrer a suI do forum,
num outro quarteirao situado a poente do cardo maximo, local onde foram igual
mente detetados moldes de pe~as similares, bern como de uma armela para sus
pensao dos referidos recipientes (fig. 4a-ZA21). Os materiais procedem de valas de
funda~ao de muros e do nivelamento de urn solo, sendo claramente anteriores a
epoca flavia, data da constru~aono local de uma domus de peristilo (Silva, 2013).
Embora se desconhe~a a natureza dos presumiveis equipamentos artesanais onde
se produziam aqueles materiais eles sao bern reveladores da componente indigena
no povoamento inicial da cidade e do dinamismo que tera animado a sua parte
central, onde se concentrariam, certamente, as atividades construtivas pr6prias do
arranque do programa urbanistico de uma cidade fundada ex novo.

Entre as atividades que se teriam desenvolvido nos primeiros tempos da vida
da cidade conta-se naturalmente a marca~ao e constru~ao das vias, processos bern
documentados na periferia nascente da area urbana, onde foram encontrados
vestigios reportaveis ao periodo fundacional, articulados com a implanta~ao da
via XVII, infraestrutura que ligou Bracara Augusta a Asturica Augusta, que assinala
a saida da cidade pelo lade nascente (fig. 4a-ZA26). Tendo por base os dados arque
016gicos disponiveis, fomecidos pelos materiais pre augustanos presentes num
solo negro anterior ao primeiro piso da via, e possivel data-lo da epoca de Augusto
(Martins et al., 2010; Braga, 2010).

A constru~ao do primeiro piso da via XVII esta associada ao inicio da utiliza~ao

da sua area envolvente como espa~o de necr6pole (Martins et al., 2010i Fontes et al.,
2010ai ID., 2010b; Braga, 2010), processo que podemos datar entre a transi~ao da
Era e os inicios do seculo I (fig. 4a-ZA26). A uma primeira fase de estrutura~ao da
necr6pole podemos atribuir alguns vestigios que parecem definir recintos e uma
uma em granito, datavel posteriormente ao ana 3a.c., tendo em conta a cronologia
de uma moeda, encontrada no seu interior, cunhada em Celsa Sulpicia, entre os
anos 5 e 3 a.c. (Braga, 2010, 96). Muito mais numerosos sao os enterramentos que
podem ser datados entre Augusto e Tiberio, sendo dominantes os ossarios de cera
mica, de morfologia diferenciada, alguns de fabrico e tipologia indigena, outros de
tipologia ja romana, mas todos eles com esp6lio datado das primeiras decadas do
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seculo I. Os indicadores de utilizac;:ao da necropole apontam igualmente para uma
significativa atividade comercial, que tera ocorrido nos primeiros tempos de vida
da cidade, testemunhada pelo uso de materiais importados, designadamente cera
micas e vidros (Braga, 2010i Morais et aI., 2013).

A existencia de urn significativo povoamento da cidade no periodo de Augusto,
documentado pela arqueologia, com expressao funeraria na necropole da via XVII,
associado as atividades construtivas que se desenrolariam no forum, encontra
uma reduzida expressao nos vestigios conservados, quer de edificios publicos, quer
residenciais, escassamente representados no registo arqueologico. Este facto pode
justificar-se pelo solido programa urbanistico, que se afirma nos periodos flavio
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Fig. 4. a) Proposta de malha urbana com vestfgios da epoca de Augusto,

b) proposta de malha urbana com vestigios f1avios e antoninos

e antonino, que camuflou, destruiu ou recidou as evidencias arquitet6nicas mais
antigas. Neste contexto, cabe sublinhar 0 nosso total desconhecimento das carac
teristicas do forum e respetivos edificados, bern como das construc;6es que terao
ocupado os quarteir6es situados nas suas imediac;6es, arrasadas para a construc;ao
das domus que ai foram erguidas a partir de meados do seculo I (fig. 4b-ZAs 8, 9 e
10). De qualquer modo, podemos imaginar que a cidade seria na epoca de Augusto
urn enorme estaleiro de obras, sendo inaceitavel pensa-la aluz dos padr6es urba
nisticos e arquitet6nicos que sao bern conhecidos nas cidades romanas provinciais
do seculo II, que expressam, afinal, 0 resultado de urn processo construtivo continu
ado, desde a sua fundaC;ao, quase sempre de dificil restituiC;ao.
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3 TOPOGRAFIA E URBANISMO FUNDACIONAL

3.1 A metodologia de restituiC;Qo do trac;ado

a exercicio de reconstituic;ao da planimetria fundacional de Bracara Augusta
seria impossivel de realizar apenas com os vestigios que consideramos hoje data
veis do periodo de Augusto (fig. 4a), altura em que tera sido realizada a planifica
c;ao da cidade, mas tambem do seu territ6rio, conforme e sugerido pela existencia
de urn cadastro, com a mesma orientac;ao dos eixos da cidade (Carvalho, 2008).
Por isso, foi necessario utilizar uma vasta gama de dados arqueol6gicos, bastante
posteriores a fundac;ao, dataveis ja das epocas flavia e antonina (fig. 4b), altura
em que se verificou uma generalizada ocupac;ao dos quarteir6es por habitac;6es
construidas em pedra (Martins et al., 2012, 51-52). Sao os vestigios desses perio
dos, muito mais abundantes e dispersos par toda a cidade, que nos permitem evi
denciar os trac;os da malha fundacional, cujas caracteristicas se mantiveram mais
ou menos conservadas ao longo do Alto Imperio, quer no que respeita aos eixos
viarios principais, quer adelimitac;ao dos quarteir6es. Importa igualmente referir
que a restituic;ao do que pode ter sido 0 trac;ado fundacional da cidade constitui 0
resultado de decadas de interpretac;ao continuada dos vestigios recuperados nas
escavac;6es, ao longo das quais se foi aprofundando a reflexao sobre a organiza
c;ao do espac;o urbano romano, bastante facilitada pelos progressos metodol6gi
cos de registo e gestao da informac;ao, mas tambem pela melhoria dos processos
de georreferenciac;ao.

as vestigios construtivos exumados pelas escavac;6es urbanas comec;aram por
documentar uma orientac;ao dominante NNO/SSE, sugestiva da existencia de urn
eventual trac;ado ortogonal, hip6tese que viria a ser plenamente confirmada ao
longo dos anos 80 e 90 do seculo passado, com a identificac;ao de cruzamentos de
ruas, na zona arqueol6gica das Carvalheiras (fig. 3a-ZA1) (Delgado, Lemos, 1985;
Martins, 1997-98) e na zona arqueol6gica do ex Albergue Distrital (fig. 3a-ZAlO)
(Lemos, Leite, 2000, 15-38; Torres, 2014). Foram ainda os vestigios exumados naque
las duas areas arqueol6gicas que viriam a documentar a configurac;ao quadrada
dos quarteir6es residenciais, com areas construidas de cerca de 1actus. Outras inter
venc;6es realizadas em varios locais da cidade foram fomecendo alinhamentos de
estruturas, elementos de p6rticos e vestigios de ruas, que permitiram confirmar
a orientac;ao dominante dos eixos viarios da cidade e a sua estrutura ortogonal,
pautada por quarteir6es quadrados, bastante regulares (fig. 3b). Muito embora 0
maior mimero de evidencias se concentre na parte norte da cidade, dispomos tam
bern de urn conjunto significativo de vestigios que testemunha 0 prolongamento
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na parte suI de alguns dos eixos viarios referenciados no setor norte. Lentamente
foi-se consolidando a imagem de uma cidade rigorosamente ortogonal, planeada
de raiz, mas com limites dificeis de definir com rigor, devido a inexistencia de uma
muralha fundacional.

A metodologia utilizada no exercicio de restituic;ao da malha fundacional
procurou valorizar os elementos determinantes da morfologia urbana, designa
damente, 0 sistema viario, ou seus indicadores mais diretos, como sejam pavi
mentos, limites de porticos, cloacas, ou canalizac;oes e as areas construidas dos
quarteiroes, tendo-se ensaiado uma valorizac;ao conjunta dos vestigios constru
idos mais antigos (fig. 4a). Assim, a restituic;ao que se propoe tern por base uma
rigorosa cartografia digital dos elementos conservados, que foi sendo progres
sivamente melhorada com a datac;ao dos edificados e a realizac;ao de sucessi
vos levantamentos topograficos. A aproximac;ao metodologica a dimensao dos
modulos foi feita com base na valorizac;ao dos intervalos entre os eixos das ruas,
opc;ao que teve em conta 0 reduzido numero quarteiroes totalmente escavados,
identificados ate hoje (fig. 5). Relativamente ao carater descontinuo da informa
c;ao disponivel, cabe referir que este decorre dos constrangimentos naturais da
arqueologia urbana, existindo alguns setores da cidade que sao praticamente
desconhecidos por ausencia de escavac;oes. Este aspeto condiciona tambem a
definic;ao dos limites precisos da area que tera sido inicialmente planificada. Por
outro lado, importa ter em conta 0 hiato de tempo entre a marcac;ao do cadastro
urbano, realizada nos finais do seculo I a.c. e a ocupac;ao sistematica dos quartei
roes, tal como a conhecemos para 0 seculo II, que podera justificar algumas alte
rac;oes no plano urbano inicial, resultantes da adaptac;ao dos edificios aos lotes e
a topografia do terreno.

A restituic;ao que se propoe tern por base a cartografia rigorosa dos vestigios
conhecidos ate a data, associados as ruas romanas e respetivos prolongamentos,
tendo-se obtido uma malha teorica da planimetria fundacional, restituida a partir
dos eixos viarios, identificados pelas designac;oes de carda (K) e decumano (D), tra
dicionalmente presentes na literatura arqueologica. as cardos secundarios recebe
ram uma numerac;ao corrente de nascente para poente, enquanto os decumanos
estao numerados a partir daquele que julgamos ser 0 eixo viario mais setentrional
(fig. 3b). Para facilitar a identificac;ao dos vestigios que fundamentam a restitui
c;ao da malha urbana proposta procedeu-se tambem a identificac;ao numerica das
zonas arqueologicas referidas no texto (ex: ZA1).
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3.2 0 tra9ado das ruas

o carda maximo (Kg) (fig. 3b) representa 0 eixo viario melhor conhecido da cida
de, sobretudo na parte norte, tendo side detetado em tres interven~6es arqueolo
gicas descontinuas, que permitiram confirmar a orienta~ao desta importante via
da cidade. Nas escava~6es realizadas na zona do ex Albergue Oistrital (ZA1O), a sua
existencia deixa-se perceber a partir dos alinhamentos dos silhares dispostos a nas
cente e poente da rua, com uma largura de 7.24 m (24 pes). Na zona arqueologica que
se situa imediatamente a suI, identificada por ZAg, foi possivel detetar alguns silha
res que integraram 0 portico de uma domus, construida na epoca Flavia, cujo alinha
mento assinala a parte nascente da via. 0 mesmo acontece na zona arqueologica da
Escola Velha da Se (ZA2), que forneceu silhares de assentamento da colunata de urn
portico, que se situava na parte nascente de uma outra domus, igualmente de crono
logia flaviana. Num momenta que podemos situar entre Claudio e Nero foi constru
ida no eixo do carda maximo uma grande cloaca, testemunhada na ZAIo, mas que
acompanhava toda a via, uma vez que foi detetada numa interven~aorealizada na
rua Frei Caetano Brandao nO 154, oferecendo ja ai uma ligeira inflexao para nascente.

o carda maximo acompanharia 0 limite nascente do forum, desenvolvendo-se
para suI, com a mesma orienta~ao,sendo ai os seus vestigios muito menos signifi
cativos, reduzidos aos restos de uma cal~ada,detetada entre urn conjunto de estru
turas que definem os limites de duas domus referenciadas na zona arqueologica
das Cavalari~as (ZA21) (Silva, 2013) (fig. 3b).

Apesar das evidencias associadas aos limites da parte norte desta via, nao
encontramos vestigios que possam ser claramente associados ao seu pavimento.
Esse facto podera dever-se a circunstancia desta arteria ter persistido como eixo
viario periferico da cidade medieval, conhecido por rua Verde, ainda utilizado no
seculo XVIII, ja com 0 nome de rua do Couto do Arvoredo, muito embora fosse entao
ligeiramente mais estreito (Ribeiro, 2008; Martins, Ribeiro, 2013).

o decumano maximo constitui 0 eixo pior conhecido da cidade e podera estar
representado pelos OS, no lade poente e 06 no setor nascente (fig. 3b). Na verdade,
embora sem comprova~aoarqueologica que 0 confirme, e suposto que 0 segmento
poente daquele eixo viario se encontre parcialmente fossilizado na atual rua de S.
Sebastiao, podendo ter por referencia, no lade nascente, 0 alinhamento do portico
sul da domus referenciada na ZAI0 (fig. 3b). No entanto, importa sublinhar que a
orienta~ao da via XVII, documentada numa extensao consideravel na ZA26 (Mar
tins et al., 2010; Fontes et al., 2010a; 10., 201Ob), que deveria prolongar aquele eixo da
cidade coincide com a orienta~ao geral do decumano 06, 0 que pode ser explicado
por raz6es topograficas.
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Varias interven~6es arqueol6gicas permitiram exumar vestigios associados a
trama viaria secundaria, constituidos por restos de pavimentos, ou de estruturas
delimitadoras, como sejam os p6rticos, ou mesmo alguns muros, muito embora os
silhares de suporte das colunatas dos p6rticos sejam os elementos construtivos que
melhor dao conta do tra~ado das ruas.

Os trabalhos arqueol6gicos realizados na zona das Carvalheiras (ZA1) permiti
ram exumar vestigios de dois cardos (K12 e K13) que, juntamente com os decuma
nos D2 e D3, formalizam urn quarteirao, integralmente ocupado por uma domus

de atrio e peristilo, construida nos inicios da epoca flavia (figs. 3b e 4b), bern como
estruturas integradas nos quatro quarteir6es limitrofes (Delgado, Lemos, 1985;
Martins, 1997-98; Silva, 2000; Magalhaes, 2010). 0 carda K13 encontra-se apenas
parcialmente conservado, tendo side objeto de profundas transforma~6esnas epo
cas baixo imperial e tardo antiga. 0 piso lajeado que se conserva deste eixo viario
data do seculo v, sendo suposto que corresponda a ultima repavimenta~aoda via.
Este carda prolongava-se para suI, surgindo representado entre os alinhamentos
de dois muros situados na parte nascente do teatro, que distam urn do outro cerea
de 12 pes. A rua surge interrompida a suI, onde se situa 0 edificio pre-termal (ZA23),
de cronologia fundacional, que se sobrep6e claramente ao eixo viario, facto que
sugere que 0 referido edificio poderia ter ocupado dois quarteir6es (Martins, 2005).
Por sua vez, 0 carda K12 encontra-se representado apenas na zona da Carvalheiras
(ZA1), estando muito alterado nas suas caracteristicas devido as profundas remode
la~6es que afetaram este eixo viario na Antiguidade Tardia.

Possuimos ainda evidencias seguras de mais quatro cardoso 0 carda K7 esta
representado na zona arqueol6gica do Largo de S. Paulo (ZAn), onde se conhecem
vestigios associados a uma domus, que se situaria a nascente da rua e na ZA4, onde
se encontraram alguns pilares do p6rtico de uma outra casa (figs. 3b e 4b). Este eixo
prolonga-se na parte suI da cidade (ZA20), onde surge definido pelos alinhamen
tos dos p6rticos que delimitavam os quarteir6es residenciais situados a nascente
e poente, possuindo uma largura de 12 pes. 0 cardo K6 encontra-se referenciado
na ZA17 pelos elementos de urn p6rtico, que se dispunha a nascente da via (fig. 3b).
o carda K4 esta referenciado apenas na parte suI da cidade por elementos corres
pondentes a p6rticos detetados nas ZAs 16 e 19, enquanto 0 carda K3 e sugerido pelo
alinhamento de urn outro p6rtico, detetado na ZA14 (fig. 3b).

Os vestigios disponiveis referentes aos decumanos sao descontinuos e distri
buem-se por uma area bastante mais ampla da cidade, sendo, de destacar a infor
ma~ao obtida sobre estes arruamentos na zona arqueol6gica das Carvalheiras
(ZA1), onde se detetaram dois decumanos (D2 e D3). 0 decumano D2 encontra-se
assinalado na ZA1 por vestigios de urn pavimento, cuja largura exata nao foi
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possivel estimar e, na ZA3, por urn silhar de urn p6rtico que se situaria a nascente
da rua. la 0 decumano D3 encontra-se bern representado, numa extensao de cerca
de go m, estando bern delimitado pelos silhares da colunata dos p6rticos de tres
domus que se localizavam na parte norte da via e pelo p6rtico norte de uma outra
domus situada a suI da mesma arteria. Esta ma oferece restos de urn piso muito
endurecido, sobre 0 qual deveria ter assentado urn lajeado, parcialmente conserva
do na sua parte poente. Este eixo viario encontra 0 seu prolongamento natural na
zona arqueol6gica ZAs,local onde foram assinalados elementos dos p6rticos que se
situariam a norte e suI da ma (figs. 3b e 4b).

a decumano D4 encontra-se referenciado entre os vestigios das domus que
se situavam a nascente do carda maximo (ZAs 8 e g), tendo 0 seu prolongamento
natural na zona arqueol6gica ZA6, onde se identificaram vestigios de urn pavimen
to endurecido, com restos de urn lajeado, com cerca de 10 pes de largura (fig. 3b).

a eixo viario correspondente ao decumano D7 foi detetado apenas na parte
poente da cidade, mais concretamente na zona arqueol6gica do Alto da Cividade
(ZA23), onde delimita 0 edificio pre-termal pelo lado norte. Na parte suI deste edifi
cio encontraram-se vestigios de uma cal~ada,que definiria 0 tra~ado do decumano
D8, igualmente representado na ZAn onde possuiria uma largura de 12 pes (fig. 3b).
Finalmente,o decumano Dg encontra-se sumariamente assinalado na ZA18, tendo
por base os alinhamentos de p6rticos no lade norte da ma.

Com exce~ao do carda maximo (Kg), que oferece uma largura de 24 pes, que
deveria ser similar a do decumano maximo, a trama viaria secundaria oferece
uma largura media de 12 pes, medida que julgamos ter sido a inicialmente prevista
para as mas menos importantes. Neste sentido, entende-se que a trama viaria de
Bracara Augusta parece ter obedecido a urn mdimentar principio de hierarquiza
~ao, que permitia distinguir os dois eixos principais relativamente a uma malha
regular de eixos secundarios, que devem ter sido planeados com metade da largura
dos principais. No entanto, estao documentadas algumas mas que possuem largu
ras ligeiramente acima e abaixo daquele valor, varia~ao que julgamos dever-se a
pr6pria dinamica constmtiva da cidade, decorrente do processo de ocupa~ao dos
quarteir6es e da edifica~aodos p6rticos, que, nalguns casos, tera ocorrido decadas
ap6s a proje~ao da cidade pelos agrimensores.

as p6rticos, anexos as mas, constituiam elementos das fachadas das casas,
funcionando como espa~os de articula~ao do sistema viario e as areas constmidas
dos quarteir6es (Alberti, 2006). Tendo conhecido uma larga difusao nas cidades do
ocidente do Imperio, os p6rticos representam urn elemento caracteristico da paisa
gem urbana bracaraugustana no periodo alto-imperial, tendo sido documentados
em todas as zonas arqueol6gicas que correspondem a areas habitacionais. Neste
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sentido, entendemos que estas areas de circulac;ao pedonal foram pensadas como
elementos estmturantes da morfologia urbana da cidade, pelo que os espac;os que
lhes foram reservados devem ter side contemplados no plano cadastral que definia
a area urbana.

A grande maiaria dos p6rticos conhecidos ate ao momenta revela uma lar
gura media de 12 pes, muito embora existam casos em que apresentam medidas
pr6ximas dos 10 pes. Apesar desta variac;ao pensamos que a medida inicialmente
estimada para a largura destes eixos de circulac;ao cobertos tera sido de 12 pes, a
mesma planeada para as mas secundarias (fig. 5). 0 valor de 12 pes surge-nos assim
como uma medida base para a definic;ao da largura dos eixos de circulac;ao viaria
(mas) e pedonais (p6rticos), devendo a dimensao dos eixos principais corresponder
ao dobra desse valor, conforme nos e sugerido pelos 24 pes de largura da parte nor
te do cardo maximo.

3.3 A malha dos quarteiroes

Os romanos usaram varios esquemas na marcac;ao dos lotes que formaliza
ram os quarteiroes residenciais das cidades. Enquanto os retangulos per strigas
e per scamna sao frequentes nas fundac;oes coloniais mais antigas, sobretudo
na Peninsula italica (Quilici, Gigli, 20°4, 115), os quadrados parecem dominar
o cenario fundacional das cidades das provincias ocidentais do Imperio, ain
da que os programas de conduziram a sua marcac;ao parec;am obedecer a dois
modelos distintos, que contemplam, ou urn m6dulo constante, ou a existencia
de m6dulos distintos. A aplicac;ao destes dois modelos resultava das caracteris
ticas sociais e econ6micas dos elementos que compunham os corpos civicos das
cidades. Na verdade, uma modulac;ao diferenciada dos quarteiroes destinados as
habitac;oes, com lotes de diferentes dimensoes, constituia sempre urn reflexo do
caracter hierarquizado da comunidade civica urbana. No entanto, esse nao e 0

caso de Bracara Augusta, onde dominam os lotes quadrados de dimensoes seme
lhantes, situac;ao que e relativamente comum nas fundac;oes de caracter colonial,

. onde dominava uma estmtura social mais igualitaria (Castagnioli, 1971), estando
bern documentadas na Peninsula italica (Conventi, 2004). Uma vez que Bracara
Augusta nao foi uma col6nia, nao deixa, por isso, de ser surpreendente a homo
geneidade da modulac;ao dos quarteiroes da cidade, que subentende urn corpo
dvico pouco diferenciado.

Tomando por referencia a distancia entre os eixos das mas conhecidas encon
tramos uma medida recorrente de 156 pes (46.20 m), quer no sentido NIS, quer no
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sentido EtO, facto que sugere que estamos perante urn modelo planimetrico muito
regular, que devera ter side materializado com estacas nos cruzamentos das ruas
(fig. 5). Trata-se da aplica~ao de urn esquema formal, baseado no cruzamento de
dois eixos principais, com subsequente marca~aode urn sistema de ruas paralelas,
que definiam uma grelha quadrada, processo que corresponde ao segundo tipo de
marca~ao definido por Castagnoli (1971), 0 qual recolhe paralelo nas subdivisoes
agrarias que formalizavam a centuria~ao tradicional.

Tendo por base a largura media de 12 pes para os eixos viarios secundarios,
testemunhada tanto em cardos como decumanos e considerando que a maioria
das ruas conhecidas ate ao momento era duplamente porticada, julgamos que os
p6rticos de 12 pes, tal como as ruas com igual valor, terao feito parte do esquema
concetual que presidiu amarca~ao da malha urbana de Bracara Augusta. Ora, se
considerarmos 0 valor basico de 12 pes para as ruas e p6rticos, que eram espa~os

publicos e os deduzirmos da medida de 156 pes, entre os eixos das ruas, chegamos
ao valor de lotes de constru~ao privados quadrados (fig. sa), com 120 pes de lado,
o que corresponde, na pratica, a areas construidas de 1 actus (35,52 m x 35,52 m).
Esta medida apenas variava nos quarteiroes limitrofes, quer do cardo, quer do
decumano maximo, onde as areas reservadas a constru~ao seriam ligeiramente
menores (120 x 114 pes =35,52 m x 33,74 m), devido amaior largura daqueles eixos
viarios (fig. 5b).
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3.4 as limites e extensQo da malha ortogonal

a facto de Bracara Augusta nao possuir uma muralha fundacional dificulta 0

exercicio de delimitac;:ao da area planificada da cidade (fig. 3a). Tao pouco nos serve,
o trac;:ado da muralha dos finais do seculo III/inicios do seculo IV, uma vez que esta
encerrou uma extensa area que integrou construc;:oes com orientac;:oes divergentes
dos eixos da malha urbana, que se terao desenvolvido ao longo do Alto Imperio na
periferia imediata da cidade. Tambem 0 conhecimento das necropoles nao ajuda
a delimitar a primitiva area urbana, pois os vestigios conhecidos situam-se todos
a uma distancia consideravel dos hipoteticos limites da cidade (Martins, Delgado,
1989-90b; Martins et al., 2010). Assim, a definic;:ao da area que tera sido planifica
da resulta da interpretac;:ao dos vestigios construtivos conhecidos ate ao momento,
que oferecern alinhamentos coincidentes com os eixos viarios.

A norte julgamos que a area projetada nao devera ter ultrapassado 0 eixo que
estabelecemos como decumano D1 (fig. 3b). Para a fixac;:ao deste limite serve-nos a
orientac;:ao dissonante de urn edificio retangular, de fundac;:ao flavia (ZA25), iden
tificado nas escavac;:oes da Se Catedral (Gaspar, 1985; Fontes et al., 1997-98). Por sua
vez, 0 limite suI pode ser fixado no decumano Dn, tendo em conta os vestigios iden
tificados na ZA24.

a limite poente da malha ortogonal foi fixado no carda K15 por razoes que se
prendem com a topografia do terreno, que regista urn forte pendor a partir daque
Ie eixo, mas, tambem, porque existem construc;:oes localizadas a sudoeste que
oferecern uma orientac;:ao divergente daquela que caracteriza a malha ortogonal
(fig. 3b-ZA28), correspondendo a equipamentos artesanais de fabrico de vidro e
ceramica, que se instalaram na periferia da cidade na epoca flavia (Sousa, 1973; Mar
tins et al., 2012). a limite nascente foi fixado no carda K1, uma vez que entre ele e 0

carda K2 ainda encontramos vestigios de construc;:oes com orientac;:ao coincidente
com os eixos da malha ortogonal (fig. 3b), as quais foram arrasadas quando, nos
finais do seculo III I inicios do IV, foi erguida a muralha tardia (Lemos et al., 2007).

Tendo por referencia os limites sugeridos podemos considerar que 0 trac;:ado
fundacional projetou uma cidade de planta perfeitamente retangular, seguindo
os padroes de algumas cidades italianas de fundac;:ao augusta. A area hipotetica
mente projetada, que podemos restituir com base nas evidencias disponiveis, tern
o seu eixo maior, no sentido NINE-S/Sa, correspondendo a uma area de cerca de
29.85 ha. Na sua periferia imediata foram sendo implantados diferentes equipa
mentos, que configuraram os suburbios da cidade, ainda mal conhecidos. Contudo,
sabemos que as areas oficinais de fabrico de ceramica e vidro se desenvolveram a
sul e sudoeste da cidade (Martins et al., 2012), enquanto a nordeste se instalou uma
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hipotetica area religiosa e comercial, a avaliar pelos vestigios exumados na zona
da catedral de Braga (fig. 4b- ZA2S) e pelas inscric;6es ai referenciadas, uma alusi
va a urn mercado e outra indicadora de urn possivel templo a Isis (Martins et aI.,
2012). Ainda a oeste foi construido, muito provavelmente nos inicios do seculo II,
urn anfiteatro, equipamento que e conhecido por referencias historiograficas dos
seculos XVII, XVIII e XIX (Morais, 2001). Tendo por base as descric;6es da localizac;ao
do anfiteatro, ainda visivel na primeira metade do seculo XIX, julgamos que 0 mes
mo se situaria nas imediac;6es do trac;ado da via que, saindo pelo lade poente da
cidade, dava acesso ao litoral (via XX) e a Cale e Olisipo (via XVI) (Carvalho, 2008).

Quando a cidade foi cercada, nos finais do seculo III/inicios do IV, por uma
poderosa muralha com torre6es, 0 seu perimetro abrac;ou alguns dos setores arte
sanais que se desenvolveram na periferia da area planificada, ao longo do Alto
Imperio, bern como os equipamentos que se ergueram a norte. No lade nascente
a muralha cortou as esquinas do retangulo original, que conformava a primitiva
area ortogonal, passando a defender uma area intramuros com cerca de 48 ha, que
integrava a pratica totalidade da area correspondente acidade alto imperial com
os seus sublirbios imediatos.

4 CONSIDERA<;OES FINAlS

A criac;ao das cidades do NO peninsular insere-se no complexo cenario de reor
denamento de territorios e populac;6es que afetou a Hispania, posteriormente ao
fim das guerras cantabricas, que implicava a existencia de centros urbanos capa
zes de se constituirem como sedes administrativas das comunidades e populi que
davam expressao ao povoamento da regiao a data da sua integrac;ao no Imperio.
Neste contexto, a fundac;ao de Bracara Augusta deve ser entendida como 0 resul
tado de urn processo de convergencia dos interesses partilhados por Roma e pelas
comunidades indigenas que ocupavam 0 territorio dos Bracari. Na verdade, se a
Roma interessava 0 controlo politico e economico do territorio, e indiscutivel que
as elites indigenas, que se integrarao numa nova estrutura civica, devem ter tido
elaros beneficios com 0 novo contexte administrativo, que lhes permitia obter urn
instrumento legal de controlo e explorac;ao dos recursos e aumentar 0 seu estatuto.
o papel desempenhado pelas elites indigenas na fundac;ao e desenvolvimento do
novo nueleo urbano e prova desse processo, encontrando-se elaramente demons
trado pelo habito epigrafico, que testemunha 0 seu protagonismo no corpo civico de
Bracara Augusta, facto que podera ter resultado dos condicionalismos especificos
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da regiao ern que se fundou a cidade. Na verdade, estamos perante urn territ6rio
que conheceu urn precoce contacto corn as tropas romanas (138-136 a.C), do qual
parece ter resultado uma mudan<;:a na estrutura de povoamento pre-romano, ao
longo do seculo I a.c., caracterizada pela concentra<;:ao de popula<;:6es ern oppida,
dos quais dependiam povoados mais pequenos. A importancia daqueles grandes
povoados tera determinado 0 papel que as suas elites viriam a desempenhar ern
termos sociais e econ6micos no ambito do desenvolvimento da nova cidade.

la a arqueologia documenta a precoce planifica<;:ao da cidade, que enquadrara
o seu desenvolvimento urbano a partir de Augusto. Os edificios e espa<;:os publicos
e privados ordenam-se rigorosamente segundo uma malha ortogonal fundacional,
cuja restitui<;:ao acabamos de apresentar. Sustentada nos dados fornecidos pelos
trabalhos arqueol6gicos realizados ern Braga, desde 1976, e por decadas de data<;:ao
e cartografia rigorosa dos vestigios construidos, a planimetria proposta constitui
urn instrumento mais para compreendermos 0 modelo concetual que tera presidi
do a estrutura<;:ao da forma urbis de Bracara Augusta, mas tambem 0 modo como
terao sido projetadas as outras cidades do NO peninsular. Sublinhamos, contudo,
a relevfmcia das particularidades urbanisticas e arquitet6nicas das tres cidades
fundadas por Augusto naquele territorio, que devem ser explicadas no quadro dos
contextos culturais e sociais que presidiram as respetivas funda<;:6es e desenvolvi
mento. No caso de Bracara Augusta entendemos que a especificidade da sua regu
lar malha urbana se associara a natureza particular do seu carpo civico, do qual
faziam parte as elites indigenas e que nao registaria grandes assimetrias economi
cas entre os seus membros.
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