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Dezasseis anos 

de arqueologia urbana em Braga: 


Problematica da reconstitui~ao de uma cidade romana 

• MANUELA MARTINS 
.. MANUELA DELGADO 
.. F. SANDE LEMOS 

... JORGE ALARCAO 

1. INTRODUCAO 

Abandonada e posteriormente sacrificada na sua parte nordeste pela 
cidade medieval, Bracara Augusta levou cerca de seis seculos para ser redes
coberta, po is s6 no seculo XVI a mem6ria das suas ruinas, sepultadas sob as 
quintas e qUintais que envolviam 0 pequeno burgo medieval, come90u a 
despontar nos escritos dos humanistas bracarenses. Desde entao, e ate ao 
seculo XX, acumularam-se vestigios, encontrados esporadicamente, mas as 
ruinas mantiveram-se intactas. 

S6 nos anos 50 e 60, Bracara Augusta ficou verdadeiramente ameac;:ada 
pelo desenvolvimento da cidade moderna, pols os novos pianos de urbanlza9ao, 
com abertura de ruas e construc;:oes, incidiram sobre a zona sui da cidade onde 
ainda jaziam, praticamente Intactos, dois ter90s da cidade rom ana. Sob as pas 
dos "bulldozers", Bracara Augustacome90u a surgir aluz do dia. Datam dos anos 
60 as primeiras interven90es arqueol6gicas em Braga, realizadas na sequencia 
de obras de remodela9aO, ou de urbanizac;:ao '. Elas permitiram localizar sepul
turas e identificar constru90es2, 

• Professora da Universidade do Minho . 
•• Investigador da Unldade de Arqueologla da Universidade do Mlnho . 

... Professor catedratico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
'Os seus resultados foram sumariamente divulgados (SOUSA 1966a, 165-1789; 1966b. 589

-599; SOUSA E PONTE 1970. 389-411; OLIVEIRA 1979. 164-197). 
2 Entre elas merecem destaque 0 peristilo da domus de Santiago. localizada no claustro do 

Seminano do mesmo nome. escavado pelo C6nego Luciano dos Santos e a chamada Casa do Poc;:o. 
escavada por J.J. Rigaud de Sousa. em Maximinos (1966a, 165-1 78; 1966b, 589-599). 
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2. BRE1 No entanto, s6 em 1976, com a eriayao do Campo Arqueol6gico de 
Braga e da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, fol possivel dar E 
infcio a um programa de eseavayoes e salvamentos sistematicos, que permiti interven 
riam dar a conheeer, mais profundamente, as caraeterfsticas do urban ismo e 1993) . j 
arquitectura de Bracara Augusta, sugerindo um conjunto de hip6teses interpre veis, ter 
tativas, algumas das quais ja divulgadas (MARTINS E DELGADO 1 9a9/90a , 11-40 ; obras , 0 
MARTINS et alii 1994,303-316) , cujo balanyo nos propomos realizar nesta breve foram s 
exposiyao. prograrr

Longo e diffcil fol 0 percurso de um projecto, cujo titulo inicial de In 
"Salvamento de Bracara Augusta" , indlcava as contornos particulares em far vest 
que era posslvel conceber 0 estudo de uma cidade romana, sepultada, na truyoes
sua maior extensao, sob terrenos com potencialidade construtiva e sob parte frequen
do Centro Historico de Braga . Esses eontornos, eram quase inevitavelmente grandes
uma condena9ao: Bracara Augusta s6 podia ser descoberta e estudada atraves teletone 
de um acompanhamento sistematico de obras, sando as suas rufnas sacri grandes
ficadas, ou conservadas eonsoante os resul tados das pr6prias intervenyoes. constrw 
Trabalho gigantesco, porque 0 creseimento urbano nao deu descanso as A 
ruinas enterradas, implicando um numero sempre crescente de interven90es aprovac 
(MARTINS et alii 1993) . T rabalho, tambem, ingrato , muitas vezes pouco limitayo 
compensador, pOis 0 caracter pareelar de muitas dessas intervenyoes, diticul emerge 
tando a interpretayao das estruturas, traduziu-se em resultados cientificos poles, d 
limitados, em termos do computo g lobal para 0 estudo da evoluyao da cidade necr6pc 
romana. 190b,41 

Os progressos no conhecimento da topogratia, estrutura e arquitectu ra de M 
Bracara Augusta foram lentos, porque morosas sao, inevitavelmente, as inter da Cam 
venyoes arqueologicas em meio urbano, onde a sed imentayao hist6rica se Univers 
representa por um verdadeiro pal impsesto de ruinas de diferentes periodos, que prevent
nenhuma avidez conslrutiva justifica sacrifi ca r. Incluem 

Por iSso, s6 nos ul timos anos a artieulayao dos resultados de varias de Arqu
intervenyoes comeyou a Iraduzi rose de uma form a mais expressiva em hipoteses -1 06; DE 
interpretat ivas sobre a malha urbana da c idade, as suas fases construt ivas e a (DELGAI 
sua arquitectura. Servi90 

Podemos considerar que 0 projecto de Arqueologia Urbana, iniciado em 
R.GUalj 

Braga, em 1976, s6 agora come9a, ve rdadeiramente, a dar os seus frutos: 69-78), 
grayas a uma acumulayao de dados, mas, tambem, porque abrandou um pouco 1986, 1 
a pressao das emerg{mcias que durante longo tempo se fez sentirsobre a equipa Antigo ~ 
responsavel por este projecto. Ejusto, pois, destacar as vantagens resultantes 
da cria9ao, em 1991 , de um Gabinete de Arqueologia na Camara Municipal de 
Braga, que tem a seu cargo 0 acompanhamento de obras de remodelayao no 
Centro His16rico e outras situa90es de emerg{mcia . 
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2. BREVE BALAN~O DE UM PROJECTO 

Entre 1976 e 0 presente ana de 1994 foram rea lizadas dezenas de 
intervenyoes arqueologicas no perimetro urbano de Braga (MARTINS et alii 
1993). A amplitude e resultados dessas interven90es sao naturalmente varia
veis, tendo em conta que umas se traduziram em simples acom panhamentos de 
obras, outras consist iram em emergencias, em que parte das rUlnas e vestigios 
foram sacrificados, oulras, em salvamentos e, out ras ainda, em escava<;oes 
programadas, com um maior impacto cientifico. 

Invariavelmente,o acompanhamento de obras apenas perm itiu cartogra
far vestfg ios, recolher algum esp61io e avaliar, sumariamente, 0 tipo de cons
tru<;oes que se distribuem pela cidade. Este tipo de interven<;oes foi mais 
frequente na primeira fase do projecto, ainda nos anos 70, quando a abertu ra de 
grandes valas para amplia<;ao das redes de saneamento, electricidade e 
telefones, rasgou os te rrenos arqueologicos da zona sui da cidade, porvezes em 
grandes extensoes, permitindo uma radiografia da distribui<;ao dos vestigios e 
constrUl;:oes. 

As situar;:oes de emergencia, resultantes de projectos de constrUy80 
aprovados, nao acautelados par intervenyoes previas, possuem , mau grado as 
limitayoes que acarretam, um maior alcance cientifico. Entre as intervenyoes de 
emergenci a de maior signi ficado contam-se as realizadas em areas de necr6
poles, designadamente, na de Maxim inos (nucleo da R. do Caires), Rodovia e 
necropole da Via XVI I (nucleo da Cangosta da Palha) (MARTINS E DELGADO 1989/ 
/90b , 41 -186). 

Mais numerosos foram os salvamentos, decorrentes, quer de solicitayoes 
da Camara Municipal, quer do ex-IPPC, novo IPPAR, quer ainda da propria 
Universidade do Minho. As intervenyoes assumiram, neste caso, um caracter 
preventivo de registo e avaliay80 de vestigios para posterior constru9ao. 
Incluem-se neste grupo a maior parte das escavayoes realizadas pela Unidade 
de Arq ueologia, designadamente, nas Carvalhei ras (DELGADO et alii 1984, 95
-106; DELGADO ELEMOS 1985,159-176; 1986, 151-167), no Cardoso da Saudade 
(DELGADOet alii 1984, 95-106) - estas ultimas posteriormenle completadas pelos 
Serviyos Regionais de Arqueologia da Zona Norte, em 1990 - no quarteirao da 
R. Gualdim Pais (DELGADO 1987, 187-199), no Largo do Pa90 (LEMOS etalii 1988, 
69-78) , nas Antigas Cavalariyas do Regimento de Infantaria (DELGADO EGASPAR 
1986, 151-167; DELGADO E MARTINS 1988, 79-93) e, mais recentemente, no 
Antigo Albergue Distrital (1 992)3, nos Granjinhos (1993) e na Quinta do Fujacal4• 

3 Re sultados ainda ineditos. 
41ntervenl(oes ainda em curso, iniciadas em 1993, retomando antigos trabalhos realizados em 

1982 (DELGADO et alii 1984, 95-106) . 
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As intervenQoes programadas viriam a tornar-se escassas, em virtude da 
grandeza dos pr6prios salvamentos 8, nao raro, quando aconteceram, acabaram 
por resu ltarde pravios salvamentos, que pondo a descoberto importantes nucleos 
de rufnas, justificaram a sua classifica~ao, reservando-os para posterio res traba
Ihos. Estao neste caso as intervenQoes nas termas publicas do Alto da Clvidade, 
cujas escavaQoes interrompidas, em 1980, foram retomadas, em 1989-90 e 
nas Carvalheiras. EscavaQoes programadas toram, tambem, as realizadas na 
R. da Nossa Senhora do Leite, nas traseiras da Sa Catedra l (DELGADO etalii 1 984, 
95-106; GASPAR 1985, 51-125) e na Quinta do Fujacal, com vista a detecQao de 
evidencias da muralha romana (DELGADO et alii 1984, 95-106). 

Procuraremos de seguida sumariar os resultados mais importantes das 
intervenQoes realizadas pela U.A.U.M., nos dezasseis anos de vida do projecto 
de Salvamento e estudo de Bracara Augusta. 

3. BALANf;O DOS RESULTADOS CIENTiFICOS 

3.1. A estrutura urbana de Bracara Augusta e sua evolu~ao 

o conjunto das escavaQoes realizadas ate ao momento testemunha que 
Bracara Augusta possuiu um plano ortogonal, com orientaQao NOISE, plano 
esse identificado a partir de muros, ruas e rede de saneamento. De facto, a 
orientaQao da generalidade dos editrcios descobertos coincide com 0 traQado de 
algumas ruas identi ficadas no quarteirao das Carvalheiras , bem como com os 
eixo de uma cloaca descoberta recentemente. A conjugaQao destes elementos 
revela que Bracara Augusta conheceu um traQado hipodamico, que cobriu 
grande parte da sua area construfda. Esse traQado persistiu na organizaQao da 
parte sui da cidade medieval, que corresponde aos bairros residenciais do 
quadrante nordeste da ci dade romana (OliVEIRA at alii 1982, 13; MANTAS 1990, 
86), tal como nalguns alinhamentos conservados em caminhos e muros diviso
rios das quintas e qulntais que, posteriormente a Idade Media, viriam a ocupar 
os terrenos do sui da cidade romana. 

Todavia, fol a escavaQao integral de um quarteirao, na zona das Carvalhei
ras, que sugeriu uma hipotese de trabalho relativamente ao tra~ado da cldade 
(MARTINS E DELGADO 1989/90a, 39, Flg.1), a qual tera que ser contirmada, 
deslgnadamente no que respeita a sua adapta~ao, a topografia do terreno 8 as 
dimensoes dos quarteiroes, que pode ser variavel. 

A modu la~ao sugerida pela insula das Carvalheiras e quadrada, medindo 
aproximadamente 150pes (44,33m - medida tomada entre os eixos das ruas), 
com uma area construrda de 1 actus, ou seja 120 pes (35,48m). 

A escava~ao deste sector permitiu observar a existencia de p6rt icos, 
dando aces so a lojas, situadas no res-do-chao das casas. A modula~ao 
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homogenea, de 10 pes entre colunas, estende-se alargura dos pr6prios p6rticos 
e de algumas ruas detectadas. 

A correlac;:ao dos numerosos alinhamentos ja conhecidos com a area 
ocupada pela cidade permite considerar que 0 decumanus maximus passaria 
pel a actual R. de S. Sebastiao, orien tada SOINE, seguindo, um pouco a Norte, 
pela actual R. do Alcaide e Largo de Santiago. 

A parte norte do cardo maximus podera coincidir com a R. Jer6nimo 
Pimentel, continuando em direcc;:ao ao Campo das Carvalheiras e Campo das 
Hortas, ou entao, localizar-se-ia urn pouco mais a teste , correspondendo, neste 
caso, ao eixo da grande cloaca que !dentificamos em 1992. Na parte sui da 
cidade, 0 unico alinhamento que persiste, com uma orientac;:ao NOISE, que 
poderia, por iSso, representar este cardo, corresponde a parte do tra<;:ado da 
A. dos Bombeiros Volun tarios, ate ao cruzamento com a A. Damiao de Gols. 

A area onde se cruzam estes dais grandes eixos da cidade romana 
situa-se no actual Largo Pau lo Orosio e capela de S. Sebastiao, local referido 
como correspondendo ao (orum, com base na sua localiza<;:ao na planta de 
Braunio. Desta zona procedem duas inscric;:oes, uma delas honorifica, dedlcada 
a Constantino Magn05. 

o perimetro urbano de Braeara Augusta foi sempre definido com base na 
existencia de uma mural ha, reterida em documentos medievais e descrita, no 
sec. XVIII, por Jer6nimo Contador de Argote . Em 1910, Jose Teixeira elaborou 
a primeira proposta de um trac;:ado para esta fortificac;:ao, de configurac;:ao 
oblonga. 

Varias escavac;:oes, realizadas em diferentes sectores da cidade, permi
tiram, em conjugayao com a cartografia de antigos achados de sepulturas e de 
epfgrafes funerarias, dellmitaras quatro grandes necropoles de Braeara Augusta 
(MARTINS E DELGADO 1989/90b, 41-188), cuja localiza<;:ao €I coincidente com 0 

trac;:ado da muralha sugerido par Jose Teixeira. 
Para alem da dispersao das necropoles conhecidas, tamMm as resulta

dos obtldos nas escavayoes realizadas na Quinta do Fujacal, em 1982 e, 
posteriormente, entre 1993-94, que permitiram par a descoberto um pan~ de 
urna fortificac;:ao, datada entre rneados e finals do sec. III, parecem confirmar 
aquele tra~ado. 

No entanto, €I possivel que a malha ortogonal identificada nunca se lenha 
estendido ate esses limites, sobretudo na parte suI. Esta suposi~ao repousa no 
facto de existirem algumas construyoes, que nao obedecem aos eixos dominan
tes, NOISE, todas elas localizadas na periferia do perimetro sui da cidade, onde 
temos vindo a detectar vestfgios de urn sector urbano artesanal. 

51nscriql:lo encontrada em 1891, num desaterro realizado pr6xlmo do palacete dos Condes de 
S. Martlnho, anexo ao Largo Paulo Or6sio, em 'rente Ii Capela de S. Sebastiao (SELINO 1896 , 40) . 



I 

76 BRACARA AUGUSTA -- AeTAS ENe. ARQ. URBANAl94 - Inv. em Meio Urbano 

Face a estes dados podemos admltir que 0 plano ortogonal de Bracara 
Augusta eontemplou urna eidade rnais rest ri ta do que aquela que foi eercada no sucess 

consersec. III, 0 que nos sugere a existeneia de uma primitiva eerea, cujo tra9ado norte 
quandcpoderia coincidireom 0 da muralha tardla e que, na parte sui, corresponderia aos 
iniciosalinhamentos ainda conservados em tal udes visrveis nos mapas antigos de 
instala(Braga. A admiti rmos esta hip6tese parece legftimo supor que Bracara Augusta 
seculotera possuido uma primeira muralha de prestigio, que poden~ datar da mesma 
alteriteepoca em que se projectou a cidade hipodamica. 
central,o conjunto das interven96es reallzadas na area intra-muros atesta urna 

Cconsideravel continuidade de ocupa<;ao dos espa<;os habitacionais, que sofre
ram sucessivas remodela<;6es ate ao sec. V. anterior 

algunsCom base nos dados dispon iveis podemos destacar dois grandes momen
tos de constru<;ao e renova<;ao urbanas. Urn primeiro momento , bem represen E 

iiniciostado em q uase todos os ed iffcios, pode se r datado, proviso riamente, da segunda 
metade do sec. I. abrangendo uma area bastante extensa da cidade. Um os hipo 

sector!segundo momenta, igualmente evidente numa vasta area, teve lugar entre finais 
Tdo sec. Iflfinrcios do IV, podendo articular-se com a promo<;ao de Bracara 

Augusta a capital da provincia da Galecia. sec.IV~ 

fim, cor 
3.2. Arquitectura alinham 

Apesar do numero slgnificativo de escava<;6es que foram realizadas no 3.2.2.0 
perfmetro urbano de Braga sao ainda reduzidos os conhecimentos sobre a 
arquitectura romana devido ao caracter de salvamento da general idade das o 

1982, ncescava<;6es, condiclonadas ao estudo de areas restritas e apropria pobreza 
151-167das evidencias que chegaram ate n6s. 

o unico edlHcio publico conhecido ate hOje, ainda nao total mente esca
vado, esta representado pel as termas do Alto da Clvidade. No que se refere 
a arquitectura domestica conhecemos a planta integral de uma unica casa, 
que ocupa a totalidade de urn quarteirao posta a descoberto na zona das 
Carval hei ras. 

3.2.1. As termas do Alto da elvidade 

o edlficio das termas publicas do Alto da Cividade fol identificado entre 
1976-1 977 na sequencia de um salva menta num terreno destinado a ser 
urbanizado. Em 1980 foi objecto de uma extensa escavac;:ao durante a qual 
tol posta a descoberto grande parte da area termal hoje visfvel (DELGADO et alii 
1986,27 -42). Posteriormente , 0 edlffc io viria a merecer pequenas interven<;6es 
que nao lograram alnda esclarecer, em defini tiv~, nem as seus limites sui e 
oeste, nem 0 ci rcuito de banhos das suas diferentes fases de funcionamento 
(Est. III). 
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Diversos condicionalismos dificultam a interpretayao deste edificio: as 
sucessivas remodelayoes a que esteve sujeito, 0 saque dos muros, apenas 
conservados ao nfvel dos alicerces e as grandes perturbayoes que sofreu 
quando foram instaladas as i nfra~estruturas para a urbanizayao do siUo, nos 
inicios dos anos 70. Varios elementos sugerem que as termas terao side 
instaladas sobre um edificio anterior, que pode rc~ datar da primeira metade do 
seculo I. Esse editrcio, limitado a este por um solido paredao, que encosta a 
alterite granitica, possu i uma eonfigurayao rectangular e uti liza, na sua parte 
central, varios pllares, que definem tres naves. 

o primeiro projecto das termas ocupa boa parte da estrutura do edificio 
anterior, contemplando duas areas de banhos Independentes, que coloeam 
alguns problemas de circulayao e que exigiriam duas entradas independentes. 

Este conjunto sofreu uma profunda remodelayao entre finals do sec. 11 11 
linfcios do sec. IV, que transformou a anteri or zona quente em area tria, tendo 
os hipoeaustos side deslocados para oeste. Nesta fase tera sido inuti lizado 0 
sector sui do balneario, eventual mente transtormado numa area de serviyos. 

Tudo indica que 0 ediffcio tera perdido a sua funyao termal , nos finais do 
sec. IV/inicios do sec. V, tendo os seus espayos sido reaproveitados com outro 
tim, como sugerem os muros tardios, com uma orientayao destoante dos 
alinhamentos anteriores (Est. III). 

3.2.2. 0 quarteirao das Carvalheiras 

o conjunto arquitect6nico das Carvalheiras comeyou a ser escavado em 
1982, no ambito de um salvamento (DELGADO E L EMOS 1985, 159-176; 1986, 
151-167). As caracteristicas das rurnas justificaram a preservayao do terreno e 
a sua posterior escavayao em area. Foi asslm possivel por a descoberto a 
total idade de urn quartei rao residencial, limitado par ruas, integralmente ocupa
do por uma unica habitayao, que se desenvolve em dois planas, acompanhando 
o desnivel do terreno. Para alem desta habitayao sao perceptlveis, nos limites 
da area escavada, muros de construyoes adjacentes (Est. IV). Embora as 
escavayoes nao tenham ainda sido conelufdas e subsistam duvidas, relativa
mente as remodelayoes do sector este, epossrvel, desde ja, forneeer uma ideia 
das suas principais fases. 

Aconstruyao original, de exeelente qualidade, econsti tuida por uma easa 
de atrio e peristilo, com varias lojas que abrem as ruas , a sui e oeste, sando de 
presumir que teria varias entradas. Para jei e posslvel considerar uma a suI, outra 
a oeste e outra a norte . A Sui e Este a cas a era rodeada de porticos. 

Na primeira metade do sec. II a quadrante noroeste foi remodelado para 
i nstala~ao de urn balneario, tendo sido sacrifleadas algumas 10jas, bem como 
parte da area envolvente do peristilo. 
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Entre finais do sec. IlI/in{cios do IV foram introduzldas altera~oes neste 
conjunto, algumas das quais ainda nao completamente esclarecidas. Os portI
cos foram fechados com muretes, 0 mesmo acontecendo no peristilo, cujos 
espayos envolventes toram compartlmentados. A fachada oeste foi alterada em 
sacrificlo da rua, que passou a ser mais estreila. 

Sao alnda perceptlveis outras pequenas remodelayoes, mais tardias, 
provavelmente no sec. V, ainda nao completamente esclarecidas. 

4. 0 FUTURO DE UM PROJECTO 

Os estudos de s{ntese recentemente publicados, dos quais demos aqui 
um breve resum~, mostram 0 grande progresso realizado neste longo camlnho 
de aproxlma~ao ao que tol a realidade da cidade romana de Bracara Augusta. 
E dlzemos grande progresso porque 0 trabalho realizado permitiu obler dados 
que podemos conslderar hoje como adqulridos, formular hip6teses mais consis
tentes, consclenclalizar e seriar duvidas. Quer dizer, estamos hoje melhor 
apetrechados para programar com mais seguran~a e eficacia uma nova etapa 
de investigacao. 

No momenta de programar esta nova etapa e depois de uma analise critica 
dos dados adquiridos, das hip6teses e das duvidas persistentes, torna-se claro 
que a improficua busca de uma cidade augustea, com 0 seu centro monumental, 
plano urban{stico e limites, apenas nos permitiu formulare reformular hip6teses, 
sem nunca nos terfornecido a evidencia da sua 10calizaQao (MARTINS EDELGADO 
1989/90a, 17-20; MARTINS etaIii1994). Assim sendo, tornou-se claro que em vez 
de persistirmos numa dicotomia cidade de Augusto/cidade flavia, aceite ate este 
momento, se impunha Ilbertar, provisoriamente, a invesligaQao deste figurin~ 
premonlt6rio e privilegiar os dados ja adquiridos como ponto de partida fulcral 
para 0 desenvolvimento da investiga~ao futura. Nesta ordem de ideias privile
giamos 0 unico tra~ado ortogonal sugerido pelas evidencias ja refer/das e a 
respectiva modula~ao , estabelecida com base no quarteirao das Carvalheiras e 
confirm ada por outros achados. 

De facto, a confirmacao deste tracado e a determinacao da sua cronologia 
augustea, julio-claudia, au flavia, coloca-nos de imediato num novo patamar de 
Investiga~ao, exigindo que se date com precisao todas as ruas ate agora pastas 
a descoberto pelas escavacoes. 

Como efacil de entender a estabelecimento desta cronologia tera Implica
coes directas na resolucao do problema do centro, ou centros monumentajs de 
Bracara Augusta. 

Impoe-se-nos pois, como segunda prioridade, procurar as evidencias de 
urn forum romano, tradiclonalmente locallzado no Largo Paulo Or6sio e sugerido 
pela centralidade desta zona em relayao aos eixos fundamentais da cidade e a 
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area ocupada. Oados os profundos desaterros a que fol sujeita a zona referlda, 
resta-nos apenas a possibilidade de sondar a area da igreja de S. SebasWio e 
os terrenos livres do Solar dos Condes de S. Martinho. 

oavanvo dos conhecimentos relativamente aestrutura urbana de Bracara 
Augusta implica ainda, para alE3m da determinaCao da sua cronologia e area 
monumental, a defin ivao dos seus IImites rigorosos. Na impossibilidade de 
proceder a sondagens sistematicas com esse objecti v~, impoe-se partir da 
hipotese, ja formulada, da existencia de uma primitiva cerca, de perlmetro mais 
restricto, do que 0 sugerido pela fortificaQ80 do sec. III , identificada na Quinta do 
Fujacal, valorizando-se, deste modo, os desallnhamentos existentes em ediffci
os detect ados na zona sui da cidade, em relacao amalha ortogonal conhecida. 
Neste sentldo, sera necessario realizar sondagens nos locais colncldentes com 
um profundo desnfvel, por onde hipoteticamente poderia passar essa muralha. 

Para alem dos problemas expostos, relacionados com 0 tracado e 
evolw;ao da estrutu ra urbana da cidade romana, conslderamos ainda prioritario 
desenvolver a Investiga9ao relativamente aos problemas nao resolvidos pelos 
estudos ja realizados nas necr6poles. 

De facto, a natureza fortuita de muitos dos achados funerarios, a circuns
tl:incia das escava90es terem assumido, quase sempre, um caracter de emer
gencia, a pobreza e escassez do esp61io encontrado, nao permitiram uma 
analise cronol6gica fina e, consequentemente, 0 estabelecimento de uma 
cronologia relativa, melhor fundamentada. Assim, necesssitam de esclareci
mento ou confi rmacao: 

1. 	as cronologias propostas para as mudanvas de ri tuais de enter
ramento; 

2. 	 a aparente re lagao entre a distrlbuivao dos enterramentos e 0 

estatuto social da respectiva populagao. 

Para tal toma-se necessario proceder a novas intervencoes nas necr6po
les da via XVII, Rodovia, Campo da Vinha, onde existem ainda areas livres de 
construcao. Nao sendo posslvel, como seria desejavel , enveredarmos por um 
programa de intervencoes sistematicas nestas zonas, optaremos, assim , por 
Intervencoes de salvamento, cuja programavao, estabelecida em coordenav8o 
com 0 Gabinete de Arqueologia da Camara, podera ser tanto mais facilitada 
quanto, as zonas de necropoles estao acauteladas no novo plano director 
municipal. 

Sao ja conhecidos em Braga varios pogos romanos, a maioria dos quais 
postos a descoberto no decurso de intervengoes de salvamento, ou de escava
90es programadas. Conhecida e tambem uma importante conduta de agua, 
encontrada na zona protegida do Alto da Cividade onde se situam as termas 
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romanas. No entanto, persistem varias duvidas relativamente ao sistema de 
abastecimento de agua a cidade, 0 mesmo acontecendo com a rede de 
saneamento, nunca considerados prioritarios, por fo r~a das multiplas contingen
cias que acompanham as interven~6es em areas urbanas. 

A descoberta recente, nos terrenos anexos ao antigo Albergue Distritral , 
de uma cloaca, com orienta~ao NOISE, com vari as deriva~6es (MARTINS et alii 
1994,306, nota 12), leva-nos a decidir que echegado 0 momenta para proceder 
a urn estudo sistematico da rede de abastecimento e saneamento, cuja fase 
inicia l consistira numa cuidada pesquisa documental nos arq uivos que os 
servi~os de Aguas e Saneamento da Camara se prontifica a por a nossa 
disposi~ao . 
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