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O trabalho que vou apresentar á ap rec ia9áo de 
sabios e eruditos teve como origem e tnovel a deseo-
berta das ruinas de Castro de Ave l l á s , povoaQao si
tuada a quatro k i lómet ros a occidente de Bragan^a, 
na provincia de Traz-os-Montes. N a parte occidental 
das referidas ruinas existiu urna igreja com a invoca-
cao de S. Sebastiao, em torno da qual appareceram 
sepulturas, umas romanas, outras preromanas, cons
truidas estas de lages postas de cutello e tampadas, 
e tambem muitas vallas cheias de c a d á v e r e s , dispos-
tos em carnadas separadas por lages: tudo isto em 
torno da referida igreja. 

Appareceram tambem muitas lapides funerarias 
romanas, tres sarcophagos de granito e dous mil l ia-
rios que tinham sido utilisados para d'elles fazerem 
túmulos , tendo sido cavados para Ibes darem aquelle 
destino. U m dos milliarios, que fora transformado em 
sarcophago, estava cheio de t é r ra crivada, o outro, 
que foi tambem adaptado ao mesmo fim, continba os 
ossos correspondentes a cinco c a d á v e r e s de adul
tos e alguns ossos de creanga de oito a dez annos de 
idade. 

Appareceram mais dous sarcophagos de granito, 
um na Castanheira, outro em Gostei , servindo de la-
vadouros. 

Gostei é a s éde da freguezia e es táo- lhe annexas 
Formi l , Castanheira, Castro d 'Avel las e Fontes de 
Barrosas. 
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U m dos milliarios é de Augusto, o outro con tém 
duas inscrip9oes muito apagadas. O de Augusto con
tém a inscrip9ao seguinte: 

I M P . C A E S A R . D I V I . F 
A V G . P O N T . M A X I M . P 

X V . C O S . X I I I . T R I B . P O T . 
X X I . P A T E R . P A T R I A E 

Estes milliarios foram transportados de Castro 
d 'Ave l lás para Braganca; estiveram no pateo da casa 
em que eu habitava a té novembro de 1893, e o sr. 
Chrystovam Ayres , condescendendo com o meu pe
dido, consentiu que fossem collocados na cerca da 
casa da Esco la Industrial, onde actualmente estao. 

A s ruinas de Castro d 'Ave l l ás descobri-as em 
1888, do que apresentei relatorio á Sociedade Martins 
S a r m e n t ó , N o anno seguinte descobri na igreja de 
F o r m i l o p a d r á o de Claudio, que encontrei mettido na 
parede da mesma igreja, entre o pulpito e o coro, 
onde actualmente se conserva ('). E u encontrei outra 
inscrip^ao em Lagomar (Lacomáo) , perto de Donae. (2) 
Entre estas duas povoa9oes, mas no terreno de Do
nae, encontrei ha tres annos uma anta ainda coberta 
e com instrumentos de pedra polida e de pedra lasca
da. Este monumento é actualmente propriedade da 
Sociedade Martins S a r m e n t ó , e foi reposto no estado 
em que estava, depois de explorado: tem na localida-
de o nome de Tombeir inho. 

O monumento de Claudio diz: 

T I . C L V D I O 
C A E S A R I 

A V G . G E R M A 
N I C O . I M P . 

i1) Veja noticia sobre o padráo de Claudio e sobre a inscri-
p^ao de Flavio Fronto. 

(2) A de Flavio Fronto. 
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Este conjuncto de achados moveu-me a estudar a 
via romana de Chaves á Poebla de Sanabria, e pedi 
ao sr. Martins S a r m e n t ó que me enviasse uma nota 
do Itinerario de Antonino desde Brag-a a Astorga. O 
meu illustre mestre e amigo satisfez immediatamente 
o meu pedido, enviando-me a referida nota no dia 24 
de maio de 1888. Mais tarde informou-me tambem a 
respeito dos trabalhos de um illustre hespanhol, S i l -
vello, e recentemente o sr. Chrystovam Ayres indicou-
me os trabalhos de Aurel iano Fernandes Guerra a res
peito de vias romanas de Traz-os-Montes, inc i tándo
me a que continuasse o meu estudo da via romana de 
Chaves á Poebla de Sanabria, visto eu considerar co
mo certas ou determinadas algumas estacoes da refe
rida via—a de Pinetum em Val-de-Telhas, a de Venia-
tia em Vinhaes e a de Petavonium na Poebla de 
Sanabria. A respeito da es t acáo de Aguas Flavias 
ninguem pode duvidar que é Chaves: A i g o t e , Si lvel lo 
e Aurel iano Guerra consideram-n'a como determinada. 
S i lve l lo acceitou o Pinetum de Argote , mas nao ac-
ceitou Rebordello como Roboretum, isto era absurdo 
de mais para Si lve l lo , pois que de Val-de-Telhas a 
Rebordello sao tres legoas e Roboretum deve estar a 
nove legoas de Pinetum. Diz este illustre hespanhol, 
que Roboretum é em Robledo, adiante de Rio d 'Onor 
Compleut ica em Gondezende, ao norte de Bragan^a, 
Veniatia já em Hespanha, em Veceana de Sanabria a 
poente da Poebla de Sanabria. 

U m dos erfos mais graves do tratado de Si lvel lo 
consiste em collocar Compleut ica antes de Roboretum. 
O tra9ado de Aurel iano Guerra tem um pouco do de 
Si lvel lo; determina a pos icáo de Pinetum de Chaves 
para Pinheiro Velho , duas legoas a occidente da M o i -



menta; Roboretum é o Robledo de Si lvel lo , e si túa 
Compíeu t i ca a seis legoas a oriente do de Bragan^a. 
A nota que pude obter a respeito do trabado de A u -
reliano Guerra nao dizia a respeito de Veniatia e de 
Petavonium. Finalmente Si lve l lo confiou de mais em 
Argote e seguiu-lhe os passos, Aure l iano Guerra pa
rece tambem que se aproveitou dos trabalhos de S i l -
vello. Nao conhefo Aurel iano Guerra , mas sei que tem 
talento para fazer obra limpa; é, p o r é m , preciso trilhar 
muito terreno para effectuar trabalhos d'esta natu-
reza (*). 

111 

U i n amigo com quem conversei a respeito de es
tradas romanas do nosso paiz, fallou-me n'uma que ia 
de Braga ao Pezo da Regoa e subia, indo por Murca , 
a Chaves. Ora, Delamarche sitúa Salacia perto de Pe-
nafiel e Caladunum perto de Lamego, e como Salacia 
e Caladunum sao estagoes da estrada ou estradas de 
Braga a Chaves, nao me parecen isto absolutamente 
absurdo, e n'esta hypothese Salacia era em Travanca, 
Presidium no Pezo da Regoa, Caladunum em Mur^a 
e d'esta v i l la seguirla para o Franco; descendo de 
Chaves ia a Val-de-Telhas e dava urna volta de nove 
legoas passando pelos Possacos, Valpassos, Sanfins, 
Santa Mar ia d'Emeres, Zebras, Franco, Lamas de Ore-
Iháo, Carvalhaes, que seria n'este caso Roboretum. O 
Franco estabeleceria a ligagao com o Douro por M u r 
ca e Carvalhaes com o alto districto. E m Mirandel la 
e Carvalhaes ha ruinas e muito importantes; princi-
piam perto da V i l l a , em S. Sebastiao; seguem para o 
M o u r e l na direc<jao de Sedaes. 

O Roboretum de Delamarche é em Moncorvo: 

(*) Falleceu no dia 6 de setembro de 94. 



chama-se Roboredo um monte em cuja base assenta 
esta vi l la . Cotnpleutica situa-a Delamarche perto de 
Izada, Veniatia em Vinhaes . O engenheiro geographo 
Charles si túa tambem Salacia perto de Penafiel, Pre
sidium perto da Regoa, no Douro , defronte de Lame-
go, Caladunum a oriente de Presidio., Roboretum 
ñ a s proximidades de Rebordaos, Veniatia j á em Hes-
panha, Petavonium parece estar na Poebla de Sena-
bria. Nao conhefo o atlas de Spruner, mas sei que 
leva pela Regoa urna das estradas de Braga a Chaves. 

A s duas estradas de Braga a Chaves foram estu-
dadas por Padre Mattos; este trabalho merece alguma 
confianfa e levou-me ao convencimento de que essa 
estrada que dizem tocava no Douro nao tem nada 
commum com a estrada de Braga a Astorga. (*) A es
trada nova, a de Vespaziano, mede quinze legoas e 
um ter90 de 18 ou grau, a de Augus to doze, o que 
dá em legoas métr icas , para a de Augus to dezeseis e 
tres quartos, para a de Vespasiano dezoito e meia. A 
tabella das partidas das duas estradas é a seguinte: 

E S T R A D A D E A U G U S T O : H 

Areias . 
Carvalho 
Pinheiro 
Pardieiros 
Cruz Real 
Confurco 
Espinho. 
Zebral . 
Bustello. 
Linhares 
Cruz de Penascaes 
Amear . . . . 

Volegoa 
v* » 

I » 

I )) 

HA 

Bezerrinhos 
Covelo do Monte . 
Atilho . . . . 
Carvalhedos 
Quintas. 
Boticas de Barroso 
Granja . . . . 
Sapiáes . . . . 
Cazas Novas . 
Ribeira de Curalha 
Casas dos Montes. 
Chaves . . . • 

1/felegoa 
v ; » 
% » 

i » 
Va >' 
74 » 
V4 >' 
Va » 

i » 
Va » 
y . » 
v . -

(1) Vid . Argote, tora. 2.0 
(2) A estrada de Augusto tem mais extensáo do^ que Ihe 

dá padre M utos: tem 17 legoas métricas, como se verá no meu 
trabalho. 
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E S T R A D A D E V E S P A S I A N O : 

Areias Va legoa 
Carvalho . . . . V2 " 
Pinheiro . . . . 1 » 
Pardiciros . . . . 1 » 
Pencdo 1 » 
Gavinheiras . . . Vs » 
Salamonde. . . - Va " 
Ruivaens . . . . 1 » 
Boticas de Ruivaens . » 
Sania Leucadia. 
Covelo do Monte. 
Ponte do Arco . .: . i f i » 
Villarinho dos Padróes. 
Codecoso do Arco. 
Porto de Carros. 
Lama do Carvalhal . 1/8 » 

Subilla. 
Brea. 
Pedreiras . 
Gea 
V i l l a da Ponte. • 
Cruz de Leiranco 
Penedonos . 
S. Vicente de Cha 
Pcirczes . 
Portella d'Orseira. 
Cazaes . . . . 
Viduedo. . . 
Castellaos . . . 
HervedeJo. 
Chaves . . . . 

legoa 

• /2 
1 

Va 
V i 
Va 

1 
Vb 

i 
Va 
'A 

Isto mostra que as duas estradas se cruzavam e 
sobrepunham em alguns pontos e que porisso nao se 
affastavam muito urna da outra: é, pois, absurdo dizer 
que urna d'estas desoía ao Douro. A índa ma í s—de 
Braga a Chaves sao dezese í s legoas em l inha recta, 
sendo Salto o meio d'essa recta. Chegou o delirio in
ventivo a ponto de transportaren! para essa estrada do 
Douro os nomes das esta9oes das estradas de Braga a 
Chaves! 

Estou convencido de que havia muitas estradas 
romanas, e direi alguma coisa a este respeito; mas, do 
que se trata é de vias mi l i t a re s . 

I V 

«Augus to fez no governo provincial duas innova-
coes importantes: uma financeira, outra religiosa, am
bas muito pol í t icas . 

Vínte annos de guerra civi l e de exac^oes mons
truosas tinham destruido no mundo romano a riqueza 
produzida, e o estacionamento da industria, da cultu-
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ra e do commercio tinham obstado ao seu renova-
mento. K m toda a Italia e em mil pontos a popu la^áo 
tinha sido esbulhada, e a propriedade, que tinha mi l i 
tas vezes mudado de mao ja nao rendia o que costu-
mava produzir. A miseria era profunda, todos mendi-
gavam, a té os senadores; na A z i a , a mais opulenta 
das provincias, a bancarrota era universal, e Augus to 
viu-se na necessidade de decretar uma medida revo
lucionaria: a abolifao das dividas. Os impostos j á nao 
davam entrada nos cofres, e as necessidades do the-
souro cresciam. Para obstar a que os governadores 
saqueassem as suas provincias tinha-lhes fixado A u 
gusto um vencimento; e para dar seguranza ao impe
rio, o rgan i sá r a um exercito permanente de trezentos 
mi l homens. Nao sabemos quanto esta administracao 
custou, mas pode calcular-se em 200 milhoes de fran
cos a despeza annual com o exercito. D'onde havia 
de vir odinheiro necessario? Nao podia pensar-se em 
augmentar seriamente o imposto ñas provincias esgo-
tadas. Restava um único meio: uma melhor regula-
mentagao nos recursos do Estado. Durante a repúbl i 
ca as contribui^oes dos individuos eram moderadas, 
mas desigualmente repartidas e cobradas mui arbitra
riamente: dous males que Cezar e Augus to quizeram 
curar. Nao diremos que o imperio teve em vista a 
perequacao do imposto; procurou pelo menos conhe-
cer o quantum da materia collectavel para distribuir 
os encargos mais equitativamente. O cadastro come-
fado por Cezar foi concluido por Augusto . Quatro 
geometros percorreram todo o imperio afim de Ihe 
medirem as distancias. Zenodoxo concluiu a medicao 
da parte oriental em treze annos, cinco mezes e nove 
dias; Theodoto, a das provincias do norte em deze-
nove annos, oito mezes e dez dias; Polycleto, a das 
regioes do Meio-dia em vinte e quatro annos, um 
mez e dez dias; emfim, Didymo a de oeste em deze-
seis annos e trez mezes. Os trabalhos d'elles, centrali-
sados em Roma, foram coordenados por Balbus que 
depois de ter levantado o registro das medidas de to
dos os paizes e de todas as cidades, escreveu os re-
gulamentos agrarios impostos á universalidade das 
provincias. A g r i p p a presidiu por muito tempo a este 

2 
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trabalho consideravel, do qual organisou um mappa 
mundi que mandou gravar debaixo de um pór t ico de 
sorte que cada senador, designado para um governo 
provincial podesse p r é v i a m e n t e estudar os recursos e 
a extenúalo do que nós chamamos btireati de estatis-
tica do imperio. «O senador recebe, diz Vergece, urna 
descripgao da sua provincia com a i n d i v i d u a d o das 
distancias em milhas, do estado das estradas e dos 
caminhos, das montanhas e dos rios.» A s t é r r a s foram, 
segundo o seu producto e a sua fertilidade ordenadas 
em diversas classes, cada classe taxada em razao do 
que a propriedade Ihe rendia, e sabendo assim o cul
tivador quanto devia ao Estado podia beneficiar o seu 
campo sem recear trabalhar s ó m e n t e para o cobra
dor. (*) 

A carta de Pontinger parece ser urna reduc^ao 
ou uma imita^ao grosseira da carta de A g r i p p a com 
retoques posteriores; diz tambem Duruy. 

Os trabalhos do cadastro tinham facilitado outras 
duas operafoes de extrema importancia. Reconhecido 
e medido o imperio, foi fácil abrir-lhe essas estradas 
que os romanos consideran! como as redeas do go
verno e que sao, como o direito c iv i l , a grande origi-
nalidade d'este povo. O senado tinha sulcado a Italia 
de vias militares, tinha aberto audaciosamente, com 
uma estrada, as montanhas do Epi ro e da Macedonia, 
l igara a Hespanha por uma estrada á Italia, seguindo 
pelas costas do Med i t e r r áneo ; Augus to mandou cons
truir as da Cisalpina, da Ga l l i a e as da P e n í n s u l a , 
Ibér ica . Seguiu se portanto o exemplo: das arterias 
principaes destacaram-se ramificagóes em numero 
infinito que ligaram entre si os povos e as cidades. 

Augusto regularisou tambem outra inst i tui^áo que 
ficára a té en táo embrionaria: em todas as estradas que 
partiam do milliario de ouro levantado no Forum, 
col locou a mui curtas distancias jovens que exerciam 
o mister de correios, e mais tarde carruagens para se 
receberem mais promptamente in fo rmafóes das provin-

(*) Duruy Hisloire des Romains, volume 4.0 
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cias. Estas postas, muito bem servidas, facilitaram a 
c i r c u l a d o entre todos os pontos do imperio. (•) 

Fierre Larouse diz o seguinte a respeito do Itine
rario: 

«It inerario de Antonino, publicado pela primeira 
vez por H . Etiene, (Paris, 1512, in-16.0) E ' provavel 
que o titulo sob o qual chegou aos nossos dias este 
documento, provenha de um erro ou da ignorancia 
dos copistas, e que um e outro dos Antoninos sejam 
absolutamente estranhos á confec^ao d'este Itinerario. 
Os mais antigos monumentos dizem com effeito: D i -
mentio universi orbis a Julio Caezari et xMarco Anto
nio consulibus facta, o que em vez de Antonino nos 
dá Marco Antonio.» 

Depois de grande discussao os eruditos concor-
daram que este trabalho tinha sido emprehendido no 
tempo Je Julio Cezar e retocado successivamente a té 
á epocha em que um geographo desconhecido do ter-
ceiro seculo, ou do quarto, Ihe deu a forma sob a 
qual chegou aos nossos dias. Existiam uns 60 manus-
criptos pouco differentes uns dos outros, quando H . 
Etiene tratou de publicar um d'elles. 

A obra es tá dividida em duas partes, a primeira, 
a mais consideravel, tem o titulo de I t i n e r a r i u m P r o -
v i n c i a r u m . A obra tem falta de methodo, pelo menos 
assim o comprehendemos. O Itinerario das provincias 
toma como ponto de partida nao a Roma, mas a 
Mauri tania e dá em primeiro logar todo o desenvolvi-
mento de urna estrada que conduzia de Tingis a A l e -
xandria. D a Africa o auctor passa á Sardanha, á Cor-
sega e á Sic i l ia , dividindo cada urna d'estas ilhas por 
um caminho longitudinal que elle s e g u é em seu per-
curso e depois em suas ramificacoes. Faz o mesmo a 
respeito da Italia, de Miláo a Regium; depois, partin-
do de Roma, conduz-nos ao Egypto e á L ib i a , passa 
d'ahi á Az ia , percorre o Fonto, a Capadocia, a Sir ia , 
vae ao Danubio, á Panonia, á Gotia Cisalpina, volta 
a Roma por outras estradas differentes das j á descri
ptas, passa a Brindes, volta para a A z i a para dar o 
Itinerario da via aquatica. Depois, tomando por centro 

l1) Duruy, ibüicm. 
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Miláo irradia d'esta cidade para a Gothia, para a Ger-
mania e para a Hespanha. 

O Itinerario maritimo comprehende trez fragmen
tos independentes uns dos outros extrahidos de ori-
gens diversas, o primeiro, traduzido provavelmente 
do Grego, especifica os caminhos abordaveis das cos
tas da Aca ia , da Seci l ia e da Sardanha com as dis
tancias de diversos pontos entre si e os que os sepa-
ram dos portos da Italia e da Hespanha e das Gall ias . 
O segundo fragmento enumera as estagoes maritimas 
da Hostia e Ar les , o terceiro dá a lista das ilhas do 
M e d i t e r r á n e o . 

Posto que estejam um tanto confusos, estes Iti
nerarios sao, como as taboas de Pentiger, as melho-
res fontes geographicas que nos deixou a ant iguidade .» 

Segundo L é g e r (les Travaux publiques au temps 
des Romains, pag. 158), a cons t rucgáo das vías ro
manas effectuava-se assim: «Cavava-se o sólo a té en
contrar terreno solido, se necessario fosse; o fundo da 
escavagao era construido, endireitado, nivelado e de-
pois batido ou cylindrado; espetavam estacas no fundo 
e bem batidas quando a solidez nao parec ía suffi-
ciente; depois, sobre uma superficie de areia de o;mio 
ou o,mi5 de espessura, ou de argamassa de o,m025, 
estendida no fundo da valla, assentavam-se com o má
ximo cuidado quatro camadas de pedra: primeiramen-
te pedras apparelhadas, ligadas por um cimento mul
to duro; depois uma camada de betao, e em seguida 
mais outra camada de b e t á o mais fino, que era 
depois cylindrado; ú l t imamen te a capa resistente que 
variava conforme a natureza dos materiaes fornecidos 
pela localidade. A altura total da construcgao variava 
segundo os logares de i,m045 a i,m390. O mesmo 
auctor calcula que 80:000 k i lómet ros de vias militares 
construidas deviam custar cerca de 7 milhares de fran
cos. Calculou-se que, segundo o Itinerario de Anto 
n iño , havia no Imperio trezentas e setenta e duas 
grandes vias de um comprimento total de 77:000 ki lo-
metros ou de 18:000 legoas. A s grandes vias ou de 
primeira ordem tinham de largura no ager (impe-
drado) 4,m50 e a largura dos passeios variava entre 
o,m50 a dous metros ,» 
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«Tel peuple, tel art; la domination de Rome se 
reconnait á ees routes^ qui vont droit devant elles, 
comme sa volonté, sans se d é t o u r n e r pour éviter un 
obstacle, et á ees eonstruetions massives et sans gra-
ee, fa l lá i s diré sans art, qui montrent tant de foree, 
s ' é leven t si haut et p é s e n t si lourdement sur le sol 
qui les soutient . . » as rampas eram muitas vezes de 
o,,ni5 a om,20 por metro, e os aterros atravez dos pan
tanos, elevam-se, em certos pontos a 12 metros sobre 
20 k i lómet ros de eomprimento, eomo n'uma p o ^ a o 
da V i a A p p i a construida por Trajano. (') 

V 

Iter a Bracara Astur icam; millia passum C C X L V I I (a) 
Salacia X X 
Prsesídium X X V I 
Caladunum X V I 
A d Aquas X V I I I 
Pinetum X X W 
Roboretum X X X V I Ce) 
Compleutica X X V I I I {&) 
Veniatia X X V 
Petavomum X X V I I I 
Argent io lum X V 
Astur ica XIIII ;0 

fa) Variantes de varios c ó d i c e s : — C C X L V I ; C C X L V I I 
(b) X X V I I I 
(e) X X X I I I 
id; X V I I I ; X X V ; X X V I ; X X X I I I 
(f) X X I I I I 

A medida adoptada pelos romanos n'este genero 
de trabalhos é a legoa de quatro milhas, equivalente 
á legoa métr ica . Delamarche no seu atlas, na carta de 
Hespanha antiga, traz a equivalencia da legoa métri
ca com a leo-on romana de trez milhas. Aure l iano 

{l) Duruy, texto e nota, pag. 21S c seguinte Historia dos 
Romanos, v. 4.0 
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Guerra empregou a legoa mét r ica no seu trabalho 
sobre as vias romanas da Pen ínsu l a . A s marchas do 
soldado romano eram em regra de sete legoas, quan-
do nao eram focadas. 

E m todo este trabalho recor r í s ó m e n t e a duas 
variantes do Itinerario, á variante (d) de Gompleutica, 
e á de Roboretum. Quanto a des ignado de distancias 
ha erro no Itinerario em Salacia, pois diz que de 
Bracara a Salacia sao cinco legoas, e sao seis. Entre 
a Poebla de Sanabria e Astorga ha erro e grande; 
quanto ao mais, es tá bem. Se o erro fosse por exces-
so, podía dizer-se que a estrada dava multas voltas; 
é, po rém, por defeito, e por isso envolve um impossi-
vel g e o m é t r i c o . 

De Braga a Chaves corriam duas vias militares, 
a de Augus to e a de Vespasiano; esta substituiu a de 
Augusto . E ' a estrada a que se refere o códice que 
me proponho estudar. 

O estudo da via romana comprehendida entre 
Braga e Chaves fil-o sobre a carta de Folque, nao fiz 
estudos s u r place, porque nao pude dispor do tempo 
que requerem estudos d'esta natureza 

Tendo concluido o estudo de Chaves a té Astor
ga, e voltando a lér o que diz Argote e P.e Mattos, 
convenci-me de que a estrada de Braga a Chaves 
podia ser regulada, pois que os dados colhidos na 
l inha de Petavonio a Á s t o r g a e entre Braga e Chaves 
estabeleciam a ordem no Itinerario. 

Convencido de que vou lancar alguma luz sobre 
este intrincado ou enredado problema, seguirei com 
Argote e P.0 Mattos de Braga a té Chaves. 

«Suppos to , pois, que esta primeira via militar que 
Antonino descreve é a que corría por Chaves , referí-
remos primeiro o como elle a descreve, e depois di
remos quaes sao hoje as té r ras por onde passava no 
tempo dos romanos, porque a tal estrada se acha 
actualmente muí diversa. Diz o Itinerario de Anto
nino que esta via militar corda de Braga a té Astorga 
por espado de duzentos e quarenta e sete mil passos, 
que montam sessenta e urna legoas e trez quartos, 
n'esta forma. Sahia a estrada de Braga, e corria até 
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Sa lada em distancia de cinco iegoas, passava depois 
a Presidio e fazia mais seis legoas e meia; looro, an
dando outro tanto chegava a Caladuno, e d'alli con-
tinuava por espado de quatro legoas e meia a té Aquas 
que dissemos era Chaves, d'onde p rosegu ía em dis
tancia de cinco legoas a té Pinetum, e d'aqui andadas 
nove legoas, tocava em Roboreto, d'alli ia a C o m -
pleutica em distancia de sete legoas; depois, passadas 
seis legoas e um quarto, chegava a Veniatia d'onde 
p rosegu í a a té entrar em Petavonio, andadas sete le
goas, depois a espado de trez legoas e trez quartos, 
chegava a Argent iola , e d'alli a trez legoas e meia 
findava em Astorga.» (') 

Entre Petavonio e Astur ica ha um erro de vinte e 
nove mi l passos; dis t r ibuirán! por duas e s t a f e s o 
que pertencia a urna: assim, em vez de dar a cada 
uma sete legoas, deram a Argent io la X V e a As tu
rica XIIII . 

Deve, pois, dizer-se: 

De Bracara a Salacia X X I V m. p, 
a Presidio X X V I 
a Caladunum X V I 
a Aquas X V I I I 

Nao vejo motivo para alterar o que consta do 
Itinerario, nao ha que mecher n'elle sem motivo cla
ramente justificado: os erros que con tém sao s ó m e n t e 
estes. 

927. «Esta estrada era a mais Meridional de to
das as outras, como se vé das t é r r a s por onde ao de 
mais corria. E ' certo, p o r é m , que era mui diversa, e 
fazia multas mais voltas, que a estrada, que hoje se 
pratica. O que se prova das distancias, porque de 
Braga a Chaves contam hoje quinze legoas, e o Iti
nerario da estrada romana conta vinte e duas e meia. 
D a mesma sorte de Chaves a Astorga , contam actual
mente vinte e trez, ou quando multo, vinte e sete, 
segundo as diversas estradas de que se usa; e pelo 
Itinerario a estrada romana fazia quarenta e uma le-

(!) Argot, tomo 2.0, cap. X l f , 915. 
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goas e trez quartos, o que parece mostrar estarem 
viciadas as distancias no Itinerario, e assim o julgaram 
algumas pessoas a quem consultei n'este particular 
na provincia de Traz-os-Montes; p o r é m eu, posto que 
convenha em que as distancias em Anton ino algum 
tanto andam erradas, cnmtudo entendo que na estra
da de Braga a Chaves, ou nao con tém erro, ou é mui 
pouco; e a razao é, porque os padroes, que existem 
concordara cora as distancias de Antonino, segundo 
logo veremos, e n'estes termos havemos de attribuir 
a descrepancia da estrada actual á estrada romana as 
voltas, que esta fazia, e havemos de procurar inda-
gal-as. De Chaves para Astorga , nao affirmo tanto, 
que o Itinerario deixe de conter erro g rande .» 

O Itinerario conta vinte e urna legoas de Braga 
a Chaves, e vae n'esta incluida a legoa que havia de 
menos de Braga a Salamonde; Argote accrescentou 
duas legoas e raeia ao Itinerario. A distancia de vinte 
e trez, ou de vinte e sete legoas que dá Argote de 
Chaves a Astorga, calculou-a pelo caminho que se-
guiu de Val-de-Telhas por diante, levando a estrada 
por Rebordel lo. Segue-se a relafao dos padroes que 
existiara no tempo de Argote entre B r a g a e Val-de-
Telhas. 

929. «Junto ao lugar das Boticas, que dista um 
quarto de legoa de Ruyvaes, depois de dividida a 
estrada actual, que por al l i corre de Braga a Chaves, 
á vista do rio Canhua, es táo dous padroes levantados 
para a parte do poente, ura d'elles nao tem letras, o 
outro é dedicado ao Imperador Trajano, e diz, que 
d'alli a Aquas Flavias sao dez legoas e trez quar tos .» 

930. «No outro ramo da mesrna estrada, que se 
divide no lugar das Boticas sobredito, perto do lugar 
de Campos, entre o poente e sul da dita estrada, a 
trez tiros de mosquete, es tá quasi submergido era ura 
ribeiro, entre ura prado, outro padrao, dedicado ao 
Imperador Claudio, e diz, que d'alli a Braga erara 
cinco legoas; po rém o sobredito padrao dizera foi ti
rado do alto do monte, chamado a Portel la de Rebor
dello, e trazido para o lugar onde jaz.» 

931. «Na mesraa direitura, para a parte do poen
te, es tá outro padrao quebrado, na parede do sobre-
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dito prado, e tem cinco palmos de alto, oito de gros-
so, e só tem estas letras: X X X V , que quer dizer trin-
ta e cinco.» 

«Este Padrao foi tambem permudado para al l i da 
Portel la de Rebordello, segundo se diz.» 

932. «No lugar chamado Vi l la r inho do Padroens, 
na mesma estrada de Braga a Chaves, se vém trez Pa-
drons, um nao tem letras, outro he dedicado a Tiber io 
Emperador, e diz, que d'all i a Braga sao cinco legoas; 
ambos estao deitados no chao, e tem onze palmos de 
comprido, e oito de grosso; o outro está levantado 
dentro de hum campo, perto dos outros; vé-se que 
teve letras, hoje j á se Ihe nao conhecem mais que 
estas: M . P . X L . II. Quer dizer. Quarenta e dois mi l 
passos.» 

933. «Fóra da estrada actual de Braga a Cha
ves, ña s visinhamjas, p o r é m della, e sitios por onde 
pudemos conjecturar rodiava a estrada Romana, se 
acham os seguintes Padrons. N o Zebra l , lugar pouco 
distante do Espindo, junto á Capel la de S. IVIartinho, 
estao dous Padrons, um quebrado, e com letras, mas 
dellas se nao colhe o que diziao; tem dous palmos 
de comprido, oito de grosso. O outro nao denota dis
tancia alguma, s ó m e n t e declara ser mandado por por 
Cezar Augus to .» 

943. «No lugar de Sangunhedo, Freguezia de 
Code^oso do A r c o , es tá um Padrao dedicado ao E m 
perador Claudio, e diz, que dalli a Braga eram oito 
legoas e trez quartos. N a mesma parte estao dous 
Padroens metidos na parede de hum forno do sobre-
dito lugar; tem letras, mas sem desfazer o forno nao 
se podem lér.» 

935. «Em hum sitio, a que c h a m á o L a m a do 
Carvalho, pouco distante de Porto de Carros, em 
huma ierra de pao, a que chamao o Borrajeiro, des
viada da estrada dous tiros de mosquete existe hum Pa
drao com letras Romanas; parece ser dedicado a T i 
berio, mas nao se Ihe divisao letras capazes de enten-
dermos a distancia que denotavao.» 

936. « T a m b e m no sitio, a que c h a m á o a Pas
toría, a huma legoa antes de chegar a Chaves, existe 
hum P a d r á o , segundo refere o Doutor J o á o de Barros 
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nas suas Ant iguidades de E n t r e D o u r o e M i n h o , no 
capitulo em que trata da cidade de Braga , o qual era 
dedicado ao Emperador Trajano, e declarava, que 
dall i a Chaves era urna legoa.» 

Seguindo com a lista dos padroes, diz: 
«Out ro Padrao existe em Val-de-Telhas dedicado 

ao Emperador Maximino; nao declara distancia. 
«Out ro existia em Vinhaes, que traz Grotero, e 

apontava a distancia de vinte e cinco legoas, sem di-
zer respeito do lugar? 

«Out ro Padrao dizem existe em Lubian , t é r ra de 
Castella, na estrada para Astorga; po rém a té aqui 
nao me chegou a sua Inscrip^ao? 

^Além destes, acho no doutor Barros ác ima c i 
tado outros dous Padrons, hum que existia no Code-
90SO do A r c o , dedicado a Trajano, e referia, que dall i 
a Chaves erao dez legoas e meia; outro algum tanto 
distante do Code^oso era posto por ordem do Empe
rador Hadriano, e declarava, que dal l i a Chaves eram 
dez legoas e trez quartos. 

« T a m b e m no lugar dos Curraes, que fica adiante 
da Lama do Carvalho, existe um Padrao sem letras 
que serve de haste a huma cruz; e dizem estava outro, 
de que se nao sabe, os quaes forao al l i trazidos de 
urna té r ra chamada dos Padroens, que fica junto á 
estrada. 

«Outro Padrao sem letras se vé no sitio, a que 
chamao a Cruz de Leiranco, a qual Cruz es tá posta 
sobre o Padrao, que tem doze palmos de alto, e nove 
de circumferencia, e dizem foi trazido al l i de urna 
v i l l a arruinada, chamada M e l . 

«Out ro Padrao sem letras existe adiante de Cha
ves, no lugar de Lourenco; e no lugar dos Possacos, 
algumas legoas adiante de Chaves, se conserva .» 

F o i com estes dados e com os da tabella a que 
Argote chama a segunda estrada, isto é, a de Vespa-
siano, que elle fez o seu tracado desde Braga a Cha
ves. Mil l iar ios nao faltam, mas h a v e r á alguns que dém 
indicagóes n u m é r i c a s certas para a estrada de Ves-
pasiano? 
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V I 

No capitulo XI I I expóe Argote o seu tragado de 
Braga a Chaves, que vou tambem expor na integra. 

944. «Do que fica dito no Capitulo ácima se po
de considerar, que o regular a estrada Romana, que 
corria de Braga a Chaves, e dalli a té Astorga, he 
quasi impossivel, e acertar com os lugares por onde 
ella passava, porque os Padroes, que nos poderiao 
dar alguma luz, causáo mayor confusao, por que nos 
mesmos sitios, ou quasi nos mesmos sitios, adiamos 
uns Padroes, contando as distancias a respeito de 
Braga , outros a respeito de Aquas Flavias, o que foi 
tima incrivel p e r t u r b a c á o . D a mesma sorte achamos 
Padrons em sitios diversos, apontando as mesmas dis
tancias, o que parece ser impossivel .» 

945. «Nesta preplexidade, consultadas as pes-
soas intelligentes das Provincias de Entre Douro e 
Minho, e Traz-os-Montes, se dividiráo em pareceres, 
e o Illustrissimo Bispo de Uranopolis m a n d ó n á sua 
custa examinar a sobredita estrada, e me mandou a 
relacao assaz exacta e curiosa. E,u direi o que me 
parece. Primeiramente entendo que a sobredita V i a 
Milhtar Romana teve suas mudancas no mesmo tempo 
dos Romanos, e que era em muita parte diversa, a que 
se praticava desde o tempo de Augusto Cezar, da 
que se praticou depois do Emperador Vespasiano: 
fundo-me em que todos os Padrons que existem dos 
Emperadores antes de Vespasiano, con táo as distan
cias comegando de Braga e tomando a Braga por 
principio da estrada; ao contrario todos os Padrons 
que existem do Emperador Vespasiano em diante, 
contao as distancias de Chaves para Braga, e to-
mao a primeira por principio; o que a meu ver foi 
porque no tempo de Vespasiano se povoou ou enno-
breceu Chaves, e deviam en tac mudar a estrada an-
tiga, que de Braga ia naqué l l a s visinhancas para ^ 
Astorga, e a l anga ráo por Chaves de modo, que fi-
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cou a dita estrada cortando em algumas partes, ao 
menos por diversas paragens, do que atélli, e dahi 
procede a diversidade do principiar as distancias, e 
tambem a de nao convirem algumas, ao que se po-
de rá accrescentar estarem os n ú m e r o s em alguns Pa-
drons errados, e tambem a estarem deslocados do 
seu lugar primitivo: confirmao-se estas conjecturas 
com vermos que no Padrao celebre, que hoje existe 
na Ponte de Chaves, e segundo dissemos quando tra 
tamos de Aquas Flavios, vém nomeados os mesmos 
Legados, e Pretores que no tempo de Vespasiano ti-
verao a incumbencia de edificar a V i a Mil l i ta r do 
Gerez .» 

946. «Deixando , pois, a estrada antiquissima, pa
rece que a estrada do tempo de Vespasiano em dian
te se deve regular na forma seguinte: Sabia a estrada 
de Braga , e cominuava até ao lugar, a que cbamao 
de Areas, dalli passava ao Garvalho onde contao 
urna legoa e p rosegu ía ao Pinheiro onde fazem duas, 
depois aos Pardieiros, onde contao trez da rhesma 
forma, que boje corre a estrada de Braga a Chaves. 
D o Pinheiro (alias Pardieiros) ia sabir á Cruz de 
Real , e comecando a afastar-se para o S u l da estrada, 
que actualmente se pratica passava perto de Sala-
monde, ou Sella, (') que parece ser a Salacia que 
Antonino diz ficava a cinco legoas de Braga . Prova-
se em muita parte este discurso evidentemente, por 
que o Doutor Joao de Barros ñas suas Ant igu idades 
de E n t r e D o u r o e M i n h o , diz que o Arceb ispo D. 
Diogo de Souza trouxera da estrada, que vae de 
Braga a Chaves um Padrao Romano, que dizia serem 
d'al l i a Braga trez quartos de legoa, signal que a es
trada actual, e nos seos principios é a mesma que a 
Romana .» 

«Prova-se tambem, ou ao menos se persuade a 
descripfao ácima, por que é certo que a V i a Mil l i ta r 
romana de Braga a Chaves precisamente se havia de 
fazer n'aquelle rumo, que leva a estrada actual, e da 
posi^ao, e curso della se vé, que a estrada Romana 

(') De Braga a Salamonde sao seis legoas: vede —Carta dé 
Folque, (H. Pinheiro.) 
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por allí discorria, e a distancia que achamos entre 
Salamonde, e Sel la de Braga que é de cinco legoas, 
mostra ser a primeira estancia ou parada das miticias 
que sahiao de Braga, a que Antonino chama Salacia 
e a colloca na mesma distancia.» 

948. «Este discurso tem contra si dous Padrdes, 
de que no capitulo antecedente fizemos m e n f á o , o 
que existe adiante do lugar de Boticas, e perto do de 
Campos, dedicado ao Emperador Claudio; e o outro 
que está em Vil lar inho dos Padroes, dedicado ao 
Emperador Tiber io , os quaes dizem que dalli a Braga 
sao cinco legoas, e ficao os sitios em que es táo multo 
distantes de Sel la e Sa lamonde .» 

949. «Ao que, porém respondemos, que o Pa-
drao dedicado a Claudio , consta nao ser aquelle o 
seu lugar primitivo y assim tem pouca forpa o que se 
deduz da distancia, que assina contra nos; nem é 
possivel que al l i estivesse Salacia, nem os Romanos 
contassem cinco legoas somante, por que é muito 
mayor a distancia dalli a Braga; o mesmo respondo 
ao outro Padrao dedicado a Tiber io , pelo que enten-
do tem as letras numeraes gastas com o tempo'. Se 
bem nao duvido que estes Padroes, estivessem na 
estrada antiquissima, e primitiva do tempo de A u 
gusto, e Tiber io , e que esta cortasse por alguma 
parte mais difficultosa, porem mais breve.» 

950. «De Salamonde proseguia a V i a Mil i tar 
Romana ao sitio chamado Confurco, e dahi por fóra 
de Espindo ia ao lugar do Zebral , distante de Sella 
ou Salamonde duas legoas pouco mais, ou menos, e 
do Zebra l hia a Bustel lo e dahi o Boticas de Ruy-
vaes, Santa Leucadia e Ponte do A r c o , onde a estra
da romana se cruza com a actual, ficando esta para 
a parte do Su l , e a Romana para a banda do norte, 
e corria por Vi l la r inho dos Padroes até ao C o d e s o 
do A r c o , e Castro de Codec^oso, onde contao seis 
legoas e meia de Salamonde, e vinha a fazer seis 
legoas, segundo os lugares por onde temos dito pas-
sava, e por aqui pouco mais ou menos entendemos 
ficava o lugar, a que c h a m á v á o Praesidum, que A n 
tonino póe a seis legoas e meia de Salacia e onze de 
Braga .» 
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951- «Prbva-se ou se persuade esta descrip^au, 
pelos Padroes que existem no lugar do Zebra!, e V i l -
larinho dos Padroes, que Ihe fica perto, porque á vis
ta de por all i se conservarem tantos Padroes Roma
nos, he sinal que por alli corria a estrada; e posto 
que muitos nao apontao as distancias, e o dedicado 
ao Emperador Tiber io , desdiga muito, e declare, que 
dalli a Braga sao cinco legoas, desde j á se vé, que 
ou está errado, ou foi a l l i conduzido d'outra parte; 
dos outros bem se mostra que a V i a Mil i tar corria por 
all i , ou perto. De mais que o Padrao de Vi l l a r inho , 
que denota a distancia de dez legoas e raeia, j á se 
conforma muito com o Itinerario de Antonino, ou de
note a distancia de Braga áque l le lugar, ou a de 
Aquas Flavias, porque o Itinerario sitúa Presidio, isto 
é Codeijoso, segundo dizemos a menos de meia le-
goa, do qual está Vil lar inho, a onze legoas de Braga, 
e a onze legoas de Chaves, que vem quasi a con
cordar com as distancias, que vamos assignando nesta 
estrada. E isto se confirma com dous Padroes, que 
refere o Doutor Barros ác ima citado, exist iáo (hoje 
nao sei se existem, ou se sao os que es táo em V i l l a 
rinho) no Codecoso, dos quaes um dedicado a T ra -
jano, dizia, que d'alli a Chaves e ráo dez legoas e 
meia, e outro dedicado a Hadriano, que elle diz esta-
va algum tanto distante do Codecoso, dizia que dall i 
a Aquas Flavias, isto é. Chaves, eram dez legoas e 
trez quartos, as quaes calculagoes váo conformes com 
o Itinerario; e assim ou seja no Codecoso do A r c o ou 
no Crasto do Codecoso, ou quando muito atraz de 
Vi l la r inho dos Padroes, devemos situar a Presidio, o 
que se confirma como veremos que alli houve Povoa-
cáo Romana, por que Fr . Bernardo de Bri to, no l ivro 
V , cap. X I I I da M o n a r c h i a L u z i t a n a , diz que no C o 
decoso se acharam multas moedas Romanas, e tanto 
em Vi l l a r inho como no Crasto do Codecoso se vém 
ruinas de P o v o a c á o antiga, especialmente no Crasto 
se vém vestigios de trincheiras, e estrada encoberta, 
até chegar a um rio, e parece era para levarem a 
beber os cavallos da fortificayao, que estava no mon
te; e o nome Presidio se conforma muito com o de 
Crasto, e Fortaleza, as quaes circumstancias todas 
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juncias quasi nos seguram que no espado que vay 
de Vi l la r inho a té Crasto de Code^oso, estava a Po-
voapao, que Antonino n o m é a Presidio .» 

952. «Cont ra este discurso parece obstar hum 
Padrao, que no Cap. antecedente dissemos estava á 
vista do rio Canhuma, junto ao lugar de Boticas de 
Ruyvaes, o qual era dedicado, ou mandado por pelo 
Emperador Trajano, e n'elle se dizia que dalli a 
Aquas Flavias, isto é, Chaves, erao dez legoas e trez 
quartos, e sendo isto táo distante do Codegoso do 
A r c o e a pouco mais de seis legoas de Braga , j á se 
vé que todo o nosso systema desta estrada vay erra
do, e se deve presumir que os Padroes que refere 
Barros, sao este e outro algum por al l i perto.» 

953. «Respondo , que este Padrao ou he, ou nao 
he o que traz Barros: se é devemos entender, que 
foi mudado de a par do Codecoso, onde estava, se
gundo o Author sobredito refere, e consequente-
mente nao faz nada contra a descripgao ácima; se 
nao é o mesmo, como na realidade nao he, porque o 
de Barros era dedicado a Hadriano, e outro seme-
Ihante, que traz dedicado a Trajano, nao só tem di
versa distancia, mas tem diversa inscripcao, como 
adiante veremos, o que se s e g u é é huma de duas, ou 
que a distancia no Padrao está errada, ou que Tra 
jano reformarla por alguma razáo a estrada antiquis-
sima. E a nao ser isto assim, era preciso dizermos, 
que o Itinerario de Antonino errava inteiramente to
dos os cálculos de Braga a Chaves, o que nao é cri-
ve l . Demais, que os padroes, que diz Barros existiáo 
no Codecoso, porque reguley a estrada ácima, faz 
menfao delles F r . Bernardo de Bri to ác ima citado, e 
uma lista particular dos Cyppos de Chaves, e seo 
termo, que me deo Joao de Moraes e Castro, das 
principaes pessoas daquella teVra, e convem em tudo 
com o que refere o Dr . Barros, pelo que nao ha 
motivo de duvidar delles. O Padrao que no capitulo 
antecedente dissemos existia no Luga r de Sangu-
nhedo, freguezia de Codecoso do A r c o , e era dedi
cado a Claudio, ou mandado por no seu tempo, e 
diz que dall i a Braga sao quasi nove legoas, nao se 
oppoe muito, á eonta que levamos, se bem entendo 
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era da estrada primitiva, em razao de apontar a dis
tancia a respeito de Braga, e tambem me parece que 
a estrada do tempo de Vespasiano em muita parte era 
a mesma que a primitiva.» 

954. «Do Codegoso do A r c o , como dissemos, ia 
a V i a Mil i tar Romana rodeando o monte, a que cha-
mao Castro do Code^oso, e pegada á margem de 
hum rio, corria a té ao lugar onde chamao Porto de 
Carros, e disem tinha alji ponte de trez olhaes, que 
levou ha annos o R a g a b á o , e ainda existem vestigios 
d'ella, e da sobredita ponte proseguia a estrada até 
a o lugar, chamado L a m a do Carvalhal , a urna legoa 
de Codegoso; de Lama do Carvalhal proseguia por 
fóra do lugar a que chamao Curraes, e por Subi l la , onde 
dizem faz outra legoa, daqui continuava ao sitio a 
que chamao Brea, depois ao da Pedreira, e logo por 
debaixo do lugar de Ladrugaes, chegava ao sitio a 
que chamao Cea , e dalli a Cumbel la , depois ao Pizao 
de Ocade e á Cruz de Leiranco que fica a pouco 
mais de uma legoa de Subi l la . Da Cruz de Leiranco 
discorria por espapo de outra legoa até ao Luga r de 
Penedono, e Travassos da Cha ; deste ultimo prose
guia a té S. Vicente da Cha , e logo a Peireses, donde 
continuada, ia findar a outra legoa em Code^oso da 
Cha , pouco mais ou menos. D o Codecoso da C b á 
passava á Portel la de Orseira, e dalli a um lugar an-
tigo, chamado os Cazaes, a té chegar a um sitio onde 
boje chamao a Ciada, a legoa e meia de S. Vicente 
da Cha , e a seis legoas e meia de CodeQOso, e neste 
sitio chamado a Ciada estava a grande cidade de 
Caladuno, que Antonino sitúa a seis legoas e mea de 
Pres idio .» 

955. «Prova-se com certeza esta calculacao e 
descr ipcáo . Primeiramente é certo que por onde te
mos dito passava a estrada romana, como se vé dos 
muitos Padroes, ou com letras, ou sem ellas, que al l i 
existem, como é o que está em Lama do Carvalhal , 
o dos Curraes e o da Cruz de Leiranco. E m sesrundo 
lugar a distancia, que Antonino calcula de Presidio a 
Caladuno, sao seis legoas e meia, e estas mesmas 
sao a Codecoso do A r c o , que dissemos ser Presidio, 
a Ciada, que diremos ser Caladuno. D a mesma sorte 
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Antonino de Caladuno a Aquas Flavias, conta quatro 
le^oas e meia, e isto he, o que de Ciada vay a té 
Chaves, segundo logo diremos. Accrescenta-se a isto 
que no Code^oso se v é ainda um pedazo de estrada, 
que faz gyro para a parte, que dissemos; e sobretudo 
no sitio da Ciada se vém manifestos vestigios de Po-
voa^ao Romana, assaz grande, e de edificios notaveis, 
como dissemos ácima, no capitulo vinte e hum do l ivro 
antecedente. E o nome Ciada a meu ver é c o r r u p f á o 
do nome Cidade, ou Cividade, que os rús t icos dao ás 
ruinas notaveis de Cidades Romanas, ou an t igás . O 
que tudo juncto nos declara, com bastante seguranza, 
que naquellas ruinas existia a Cidade de Cala
duno.» 

956. «Eu bem sei que, alguns Cód ices do Itine
rario de Antonino dizem que de Presidio a Caladuno 
só sao quatro legoas, o que a meu ver se deve repu
tar menos certo.» 

957. «Da Ciada corria a V i a Mil i tar a hum lugar 
chamado a Solveira, e depois por Soutelinho passava 
ao lugar de Castelaos, e d 'al l i , indo por fóra do sitio 
chamado Seaara V e l h a entrava no da Pas to r í a a trez 
legoas e meia da Ciada; da Pas to r ía p rosegu ía por 
fora de Valdantas, passava ao lugar das Cazas dos 
Montes, e dalli entrava em Aquas Flavias , que é Cha
ves, distante urna legoa da Pas to r í a e quatro e mea 
da Ciada, e d'esta sorte vinha a fazer em Chaves as 
vinte e duas legoas e mea, que demarca o Itinerario 
de Antonino.» 

959. «Descr ip ta assim a estrada se vé que a 
maior parte desta, vinha próx ima de montanhas, mas 
por boas planicies, fazendo alguns rodeyos, e fugindo 
dos maus passos, que tem a que hoje é versada de 
Braga a Chaves, com a qual se topava, e encorporava 
em algumas partes .» 

960. «Mas para que se comprehenda melhor a 
sobredita V i a Mil i ta r , regularei aqui summariamente 
a opiniao de uma pessoa intelligente, que por ordem, 
e á custa do Illustnssimo Bispo de Uranopol is , obser-
vou com cuidado a sobredita estrada. D iz elle, que os 
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Romanos usarao de duas estradas de Braga a Cha
ves, e as descreve na forma seguinte. (') 

VII 

O que me levou a estudar esta porgao do Itine
rario, isto é, a parte comprehendida entre Braga e 
Chaves foram os erros que encontrei n'elle entre a 
Poebla de Sanabria e As to iga e entre Braga e Sala-
monde, que dizem ser a Saíacia do Itinerario, erros 
que iam affectar as partidas e por isso as sommas 
dadas no Itinerario. Estas differengas iam reflectir no 
meu estudo, e d'ahi surgiriam duvidas a té sobre a 
parte que eu julgasse mais perfeita do meu trabalho: 
diriam, por exemplo que nao havendo harmonia no 
todo, em alguma das partes baveria falha. 

Tendo reconhecido praticamente que se pode ter 
plena confianca na Carta de Polque resolví estudar 
sobre esta Carta a porgáo da via romana compre
hendida entre Braga e Chaves, servindo-me dos tra-
balhos de Argote e dos de P.c Mattos Ferreira, tendo 
porem sempre em vista os dados fornecidos pelo Iti
nerario. P.e Mattos é um auxiliar que merece certa 
confianfa, mas nao digo o mesmo a respeito de A r 
gote. 

O fragmento do Itinerario de Antonino, que me 
envión Martins S a r m e n t ó com os respectivos varian
tes, diz que de Braga a Chaves, isto é de Bracara a 
Aquas sao vinte legoas; ha, porem que accrescentar 
a legoa que o Itinerario dá a menos de Bracara a 
Salacia ou Salamonde. Deve pois dizer-se — de Braga 
a Salacia X X I V m. passos, visto serem seis legoas 
de Braga a Salamonde, que é considerada como a 
Salacia do Itinerario. P.e Mattos conta cinco, mas a 
legoa de que elle se sirvió é um pouco maior do que 

(!) Vide Trabalho de P.e Mattos, estrada de Vcspasiano, 
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a legoa métr ica , e por isso devem contar-se seis se
gundo a medida que empregou; talvez medisse a cur
va que forma a estrada de Braga para Salamonde. O 
que nao se pode contestar é que de Braga a Sala-
monde sao seis legoas em linha recta: é por isso 
certo que de Braga a Salamonde sao seis legoas: nem 
mais, nem menos. 

Nao ha outro erro no Itinerario entre Braga e 
Chaves: sao pois de Braga a Salamonde seis legoas, 
de Salamonde a Presidio seis e meia, de Presidio a 
Caladuno quatro, a Chaves quatro e meia. — Vinte e 
uma legoas de Braga a Chaves . 

Argote conta seis legoas e meia de Salacia a 
Presidio e sitúa esta estaípao em Cadegoso do A r c o . 
Isto nao pode ser, e é aqui que está a mexonifada. 
Padre Mattos conta de Salamonde a Ruivaes uma le
goa, a Boticas de Ruivaes outra legoa, a Santa L e u -
cadia zero, Covel lo do Monte, idem, Ponte do A r c o 
um quarto, Vel lar inho dos Padroes, zero, Codegoso do 
A r c o idem. Porto de Carros idem.—O que quer dizer 
que de Salamonde a Porto de Carros, que está ainda 
adeante de Codegoso ou Presidio, sao tres legoas, 
pouco mais ou menos. Padre Mattos procurou os ves
tigios da estrada, seguiu-os e foi notando os pontos 
por onJe ella passava, em que p o v o a f á o tocava e qual 
era a distancia que existia entre cada p o v o a f á o . 

Isto é fazer um estudo sobre o terreno, uní reco-
nhecimento sobre a estrada ou sobre pontos muito 
p róx imos d'ella. Acontece multas vezes a abundancia 
de vestigios, de ruinas, dar logar a confusoes, a du-
vidas, principalmente quando se trata de determinar 
a s i tuagáo de uma es t acáo . 

Parece que Argote ignorava que a distancia de 
esta^ao a estacao tem por medida a visual que as l i 
ga; é isto o que elle devia ter em vista quando che-
gou a Salamonde. Ora , multas vezes (quasi sempre) 
a projec^ao da visual sobre o terreno nao coincide 
com os pontos por onde a estrada passa, como se vé 
na por9ao da estrada de Braga a Salamonde, na qual 
se vé que o que mede a distancia de Braga a Sala-
monde é a recta que liga estas duas povoatpoes e nao 
a curva que o caminhante percorre indo de Braga 
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para Salatnonde. Acontece muitas vezes que a l inha 
que mede a distancia entre duas estarces quebra-se 
para mudar de direc^ao, como se pode ver na l inha 
quebrada que liga Gompleutica ou Sacoias a Castro 
d 'Avelas—quebra em Rabal para seguir em linha re
cta d'esta povoa9áo para Castro d 'Ave l lás . D'esta po-
voa9ao s e g u é para Vinhaes; mas quebra-se sensivel-
mente em Ouzi lhao para tomar em linha recta para 
Vinhaes: é este um dos casos em que 6 necessario 
medir esta linha, porque a sua inflecgao recta é bás
tente sensivel e é indicadora da marcha para Vinhaes. 
A visual dirigida de urna es tagáo para outra tem só-
mente duas func^oes, urna dirigente e a outra consis
te em indicar o ponto visado, que é o limite da etape. 

Supponhamos que a curva que descreve o via 
jante, indo de Braga para Salamonde, é um arco de 
circulo: a corda d'esse arco é a visual trabada de 
Braga para Salamonde. Dividindo esta corda em seis 
partes eguaes, e levantando por estes pontos perpen
diculares que cortem a curva, esta fica dividida em 
seis partes eguaes; é evidente que o caminhante que 
percorre esta curva anda mais do que as seis legoas 
marcadas na directriz; ás divisoes da visual corres
ponden! as divisoes do arco e vao augmentando gra
dualmente dos dois extremos para o centro; d'onde se 
conclue que quando o milliario A diz a Bracara X X I V , 
conta com rela^ao á visual; quando a estrada corre 
parallela á visual, o caminhante vae percorrendo as 
distancias que o Itinerario marca, nao incluindo as 
d e p r e d e s e e l eva^óes do terreno em que marcha. 

V I H 

Salamonde é a Salacia do Itenerario, es tá situada 
a seis legoas mét r icas da cidade de Braga; é freguezia 
da comarca da Povoa de Lanhoso, concelho de Viei ra , 
perto da esquerda do Cavado. Os nossos antiquarios 
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consideram-a como a Salacia do Itinerario e creio 
que neio pode duvidar-se que foi a estagao romana 
que se seguia a Braga. P.e Mattos menciona-a, certa-
mente por ter allí achado vertigios da estrada: situa-a 
entre Gavinheiros e Ruivaes, a meia legoa de Gav i -
nheiros, e a urna de Ruivaes, seguindo desta para B o 
ticas de Ruivaes, Santa Leucadia, Covel lo do Monte, 
V i l l a do Arco , que dista trez quartos de legoa (com-
mum) de Boticas de Ruivaes. A estrada devia passar 
o R a h a g á o na Ponte do A r c o , e seguir para Vi l la r inho 
dos Padroes e Code^oso do A r c o . Devia repassar o 
Rabagao entre Codefoso e a V.a da Pont'3; talvez em 
P o n d r á s . 

Vamos, po rém, a Chaves. Padre Mattos Ferreira 
diz que a estrada de Augusto passava, partindo de 
Chaves, pelas seguintes povoacoes— Chaves, Cazas 
dos Montes, Ribeira de Curalha , Cazas Novas, Sa-
piáes . Granja, Boticas de Barroso, Quintas, Carva-
Ihedo, etc. Álem disto a estrada devia passar necessa-
riamente por Alturas (povoacao); e leve-se tambem em 
conta que de Chaves a Boticas de Barroso sao trez 
legoas e meia Para acharmos a s i tuacáo de Presidio 
devenios procurar um ponto que diste seis legoas e 
meia de Salamonde e urna de Boticas de Barroso. 
Este ponto é o que indica a povoagao de Cadecoso 
de C a ñ e d o , e leva-nos naturalmente para Salamonde 
por Bessa e Aluras e para os pontos do Rabagao 
ác ima mencionados. Era esta a estrada velha ou de 
Augusto . T inha dezesete legoas e meia de ex t ensáo -
setenta mil passos. (') 

A estrada de Augus to tinha alguns pontos com-
muns com a de Vespasiano, uns no Rabagao, e um 
delles devia ser necessariamente Codecoso de Cañe 
do, ou Presidio. Tracemos duas rectas, urna de Code
coso de C a ñ e d o para S. Vicente da C h a e outra deste 
ponto para Cnrr i^o - a urna milha antes de chegar-
mos a Curriijo existió a cidade de Caladuno. A etape 
tem quatro legoas: e a seguinte é de quatro e meia; 

í1) Sobía In ie CoJecoso tie CaaeJo para Alturas, a pas'a-
gem do rio Bessa ehvu efeituar-se no pomo m.ircado por um aste
risco, defronte de Bessa. 
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isto é, leva-nos a Chaves que dista quatro legoas e 
meia de Caladuno. A etape de Presidio a Caladuno, 
tem duas directrises, urna de Presidio a S. Vicente da 
C h a outra de S. Vicente ao ponto que designei ante
rior a Curr i^o; a etape de Curr i^o a Chaves tem 
tambem duas directrises, urna do ponto que designei, 
e p róx imo de Cur r i fo , ao A r c o , e a segunda deste 
ponto a Chaves. E ' de notar que de Chaves a Presi
dio, indo pela estrada de Augusto, sao quatro legoas 
e meia, e quatro e meia sao de Chaves ao ponto que 
designei ñas proximidades de Codegoso de C a ñ e d o . 
A i n d a mais, a parte comprehendida entre Chaves e 
Codeposo de C a ñ e d o é symetrica com a que vae de Cur -
rico a Chaves. A symetria continua: Salamonde é o 
vér t ice de um triangulo isósceles cuja base é a linha que 
l iga Caladuno com Presidio ou Code^oso de C a ñ e d o 
e cujos lados iguaes sao formados, um pela directriz 
trabada de Salamonde a Codecoso de C a ñ e d o e outro 
pela l inha tragada de Salamonde para Caladuno. 

Argote diz que Caladuno é em Gralhas, n 'um si
tio chamado a Ciada, a seis legoas e meia de Code-
QOSO do A r c o , o Presidio dos nossos archeologos. 
D igo em primeiro logar que Presidio é urna estagao 
que dista seis legoas e meia de Salamonde, e Code-
90SO do. A r c o dista trez legoas e meia de Codegoso 
do A r c o , como todos sabem ou podem ver. 

O que me parece multo plausivel, é que houves-
se uma variante de Caladuno, e diria a s s i m - D e C a 
laduno a Salacia X X V I ; o códice nao a menciona, 
mas isso nao obsta a que ella existisse. Se assentarmos 
uma regoa graduada de Salamonde para o ponto que 
j á designei p róx imo a Curfigo, vemos que de Sala-
monde áque l le ponto sao seis legoas e meia, e a 
mesma distancia ha de Salamonde a Codegoso de Ca
ñ e d o que é o Presidio do Itinetario. Este conjuncto de 
concordancias nao pode ser obra do acaso: logo im
plica uma idea de ordem—a ligacao de Caladuno com 
Codegoso do A r c o . Este troco de estrada ligava Cha
ves com Braga; tinha pontos communs com a de A u 
gusto e com a de Vespasiano e conduzia de Chaves a 
Braga pelos pontos seguintes: Chaves, A r c o , Cur r icu , 
ou Caladuno, S. Vicente da Cha , Ponte do A r c o , Co-



— 31 — 

d e ^ s o do A r c o , Vi l la r inho dos Padroes, V i l l a do 
A r c o , Ruivaes, Salamonde, Braga. T inha de extensao 
dezesete legoas e meia. 

Nao era, po rém esta a estrada de que trata o Iti
nerario, tinha esta a mais as quatro legoas que vao 
das proximidades de Curr i^o a C o d e ^ s o de C a ñ e d o , 
a base do triangulo i sósce les que j á indiquei, e tinha 
portante vinte e urna legoas de extensao, levando j á 
em conta a legoa que havia a menos na etape de 
B r a s a a Salamonde. 

Da estrada de Augus to ficou s ó m e n t e a porgao 
comprehendida entre Codegoso de C a ñ e d o e Braga , 
ficando abandonada a parte comprehendida entre Cha
ves e Codecoso de C a ñ e d o . Deste ponto sobia pelo rio 
Bessa e dirigia-se por Al turas para o Rabagao, passan-
do este rio talvez em P o n d r á s ou V i l l a da Ponte, con-
fundindo-se assim com a da variante de Caladuno. 

E m summa, a estrada de Augusto dirigia-se de 
Braga para Chaves por Salamonde, Ruivaes, V i l l a do 
A r c o , Vi l lar inho dos Padroes, C o d e ^ s o do A r c o , 
P o n d r á s , e talvez V i l l a da Ponte, Alturas , Codecoso 
de C a ñ e d o , Boticas de Barroso, Sap iáes , Ribeira de 
Curalha , Chaves. A de Vespasiano ou do códice se
guía para Braga por Valdantas, Arco , Cur r i fo , S. V i 
cente da Cha , Codecoso de C a ñ e d o , Alturas , V.a da 
Ponte ou P o n d r á s , Codecoso do A r c o , Vi l l a r inho dos 
Padroes, V.a do A r c o , Ruivaes, Salamonde, Braga . 
A variante confundia-se com estas desde Caladu
no a S. Vicente, V.a da Ponte, P o n d r á s , C o d e ^ s o do 
A r c o , Vi l l a r inho dos Padroes, V.a do A r c o , etc. 

J á mencionei a inscripgao do padrao de Tiber io , 
e disse que c o r r e s p o n d í a á quinta legoa da primeira 
etape da estrada de Braga . Argote diz que existía no 
logar de Vi l lar inho dos Padroes e que marcava X X ; 
vem no tomo segundo, na pagina 601; no mesmo to
mo vem as inscripcoes de outros milliarios. 

O padrao de Claudio diz: 

C L A U D I U S C A E S A R 
A U G . G E R M A N I C U S 

P O N T . M A X . I M P 
V C O S I I I T R I B . 

P O T . I I I P P . B R A C 
M . P . X X X V . 
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984. «Consta outrosim que a sobredita estrada 
foy reedificada pelo Emperador Trajano, segundo se 
colhe de um Padrao, que existe na estrada que vay 
de Chaves para Braga , adiante do lugar das Boticas, 
á vista do rio Canhua, o qual Padrao, segundo a re-
la^ao remettida á Academia Rea l pelo Illustrissimo 
Bispo de Uranopolis , tem a seguinte inscr ip9ao»: 

Í M P C A E S T R A I A N U S 
A U G . P . M . T R . P O E . X X R E 

F E C I T A Q U I S F L A U I S 
M . P . X L I I I 

Estes dois milliarios e o de Tiber io vem no se
gundo tomo das Memor ias de Argote , pagina 601 e 
seguintes. O de Claudio dá oito legoas e trez quartos 
contando de Braga; deve ser o de CodeQoso do A r c o , 
pois que a ordenada indica P o n d r á s . O de Trajano 
conta de Chaves. Se pertencia á estrada a que se re
fere o Itinerario, o seu logar era ñas proximidades de 
Alturas: se pertencia á estrada da variante de Cala-
duno, era o seu logar entre Campo e Ruivaes; é o 
que me parece mais provavel. Quanto ao de Tiberio, 
j á disse que pertencia á etape de Braga a Salamonde, 
isto é, marcava a quinta legoa a contar de Braga , por 
isso foi transportado do logar em que antes esteve, 
para Vi l la r inho dos P a d r ó e s . 

986. « T a m b e m no anno de cento e trez ou cen-
to e quatro, no Imperio do mesmo Trajano, se refor-
mou a estrada^ a meu ver desde Braga a Code^oso do 
A r c o , porque o doutor Joao de Barros, ña s suas A n -
t igi i idades d 'En t re Douvo e M i n h o , faz men^ao de 
dous Padroes, que existiao nesta estrada, e ambos 
declaravao serem levantados, tendo Trajano a sét ima 
vez o poder Tr ibunic io , e vem a ser desde outubro de 
cento e trez, aliás de cento e quatro. Donde tambem 
parece se colhe que a reformacao come90U de Cha-
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ves para Braga. O primeiro Padrao estava na Pasto
ría, e a urna legoa de Chaves, e tinha estas letras: 

I M P . C y E S A R 
D I V I N E R V A E 

F . A U G . G E R M . M A X 
T R I B . P O T . V I I I M P . I V 

A Q U I S . F L A V I S 
M . P . I V 

E ' o da Pas tor ía , ponto que dista urna legoa de 
Chaves. 

Outro Padrao estava em Codegoso, a seis legoas 
de Chaves? Isto nao pode ser, porque de Chaves a 
Code^oso do A r c o sao quasi oito legoas em linha re
cta. A designa^ao n u m é r i c a dá X L I I , porisso é o que 
precede Alturas . 

I M P . C E S D I V I 
N E R V ^ F N ^ R V ^ : 

T R A I A N O . A U G . G E R . 
D A C I C O . P O T . M A X I 
T R I B . P O T . V I I 1 M P I V 

A Q U I S F L A V I S . M . P X L I I 

988. « T a m b e m consta que esta mesma estrada 
foy reedificada no tempo do Emperador Adr iano , se
gundo consta de um Padrao que existió no cemiterio 
do hospital real de Chaves no tempo do doutor Joao 
de Barros, o qual ja existia naquella pra^a, e estava 
detraz de um poco, segundo elle refere ñas suas A n -
tiguidades de E n t r e D o u r o e M i n h o , no capitulo em 
que trata da cidade de Braga e das suas antiguidades 
e seu termo, o qual Padrao tem a seguinte inscripgao, 
segundo a relagao exacta, que veio da Academia 
Real : 

I M P . C A E S . T R A I A N U S 
A D R I A N U S . A U G . 

P . M . F . P O T . X X R E F E 
C I I . A Q U I S F L A V I S 

M.P . I I 
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O milliario de Claudio conta de Braga, indica 
Codegoso do A r c o . 

O de Trajano conta de Chaves: a ordenada indi
ca Alturas ou Vi l la r inho dos Padroes. O que o pre
cede é claro que é o companheiro do de Trajano: 
devem pertencer a Vi l l a r inho dos Padroes. 

Nao se pode duvidar que Aquas Flavias, exist ió 
onde hoje vemos a V i l l a de Chaves. Resumiremos o 
que diz Argote a respeito da situagao, ruinas e mo
numentos desta cidade notavel, ñas suas Memorias 
para a Historia Ecclesiastica de Braga, e porque esta 
obra, é assáz volumosa, e rara, convem extractar d'ella 
o que este auctor diz a respeito da moderna V i l l a de 
Chaves que é ainda actualmente a povoagao mais 
importante da provincia de Traz-os-Montes. 

IX 

« A q u a s Flavias Julias era urna cidade notabilissi-
ma que estava situada onde hoje vemos a V i l l a de 
Chaves, na provincia de Traz-os-Montes, como consta 
de multas InscripQoes, que al l i existem actualmente, 
que logo relataremos. O nome de Aquas, parece o 
tomou em razao dos banhos, que all i havia; o titulo 
de Flavias, parece se Ihe deo em obsequio ao Empe
rador Flavio Vespasiano, a quem se dedicou all i uma 
notavel Inscrip9ao, de que depois trataremos em Dis-
serta9ao particular. O nome de Julias se nao acha 
gravado ñas Inscrip^oes, que existem em Portugal , 
mas acha-o em uma que refere Sertorio Ursato, de 
que logo fallarey. Este titulo nao me parece o tomou 
em obsequio de Julio Cezar, mas de algum outro 
Emperador, como Fi l ippe, que se chamava Marco 
Julio, segundo refere Ursato De Not i s Romanorum, 
na palavra Imperator, ou de Sexto Julio Saturnino, 
que tambem foi acclamado Emperador no tempo de 
Gall ieno. Que nao tomasse este titulo em obsequio 
de Julio Cezar, se prova, porque nao consta, que 
Cezar chegasse alli com a sua conquista, e ainda 
mais, porque nesse caso nao havia de chamar-se 
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Aquas Flavias Julias, mas Aquas Julias Flavias, por
que Jul io Cezar foi muito antes de F lav io Vespasiano, 
de quem tomou o nome de Flavias » 

451. «Quem foi o fundador d'esta cidade se 
ignora. Suspeita-se que foi o Emperador Vespasiano, 
e que por isso tomou o nome de Flavias. Porem este 
fundamento he frouxo, pois vemos naquellas visinhan-
9as, e em toda a provincia de Gal l iza , muitas cidades 
com este titulo, como sao Iria Flavia , F lavio Bergido, 
Interamnio Flavio, Flavio Brigancio, e nao é possivel 
se edificassem todas por Vespasiano, antes de Flavio 
Br igancio consta existia já no tempo de Julio Cezar, 
e de Augusto; com o que o motivo de estas cidades 
e outras da Gal l iza se denominarem Flavias , entendo 
foi ter al l i arribado Vespasiano, ou ao menos, ter visi
tado aquella Provincia , quando houve tempestade o 
obrigou a tomar a costa de Hespanha, segundo refere 
P l in io , no livro terceiro, cap. terceiro » 

454. «O que me parece he, que Aquas Flavias 
foi funda^áo de Vespasiano, ao menos naquelle tempo 
comegou a ser povoagao nobre, e estimada; o que 
provo desta sorte. A s Vias militares costumavam me
dir as distancias, comegando-as de cidades principaes, 
como eram Chancellarias, Municipios, Colonias; ora 
até ao tempo de Vespasiano na V i a militar, que, cor
ría entre Braga, e o sitio de Aquas Flavias as distan
cias se contavao conTegando de Braga, como consta 
dos padrees, que al l i existem do tempo de Augusto, 
Tiber io , e Claudio; po rém do tempo de Vespasiano 
em diante contao se, comegando de Aquas Flavias, 
como se vé dos padrees que existem do Emperador 
Trajano, e Adriano, posteriores a Vespasiano; logo 
parece certo, que este Emperador foi o que enobre-
ceu, ou fundou esta cidade.» 

455. «Dos Geógra fos e Emperadores Romanos 
se nao pode extrahir noticia alguma a respeito de 
Aquas Flavias, nem dos Gregos, porque foi táo des
granada com huns, e outros, que nenhum se lembrou 
della, sendo urna das primeiras povoagoes de Hespa
nha, como logo veremos. Só o Emperador Antonino, 
no seu Itinerario faz memjao della, no primeiro cami-
nho de Braga a Astorga , mas de tal sorte, que ficou 
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incógni to o seu nome. Chamou-lhe Aquas, sem decla
rar o titulo de Flavias; e como naquella Prov inc ia 
havia muitas cidades que tinham o nome de Aquas , 
como e ráo Aquae Querquerquernae, Aquae Calidae, 
Aquae Celeniae, e outras muitas, ficou para os vin-
douros incógni ta , e confusa a P o v o a ^ á o de que al l i 
tratava Antonino; e para o sabermos, foi necessario 
com trabalho, e estudo regularmos aquella V i a mili
tar, que descrevia all i o Emperador, como adiante se 
verá . Porem isto mesmo mostra a grandeza, e nobre-
za de Aquas Flavias, pois daqui se conhece que na
quella tempo vencia todas as de mais cidades chama
das Aquas , e que quando se nomeava a cidade de 
Aquas, se en tend ía por authonomasia Aquas Flavias, 
ao menos em Hespanha, assim como actualmente 
quando dizemos o Porto, ou Evora, sem outro titulo, 
se entende a cidade do Porto em entre Douro e M i -
nho, ou a de Evora no Alemtejo, porque ainda que 
baja outras Povoa^oes deste nome, nao sao táo illus-
tres, ao menos em Portugal . Idacio que floresceu no 
quarto seculo no tempo em que ja os Barbaros ti
nham entrado e ainda dominavam tambem os Roma
nos, he o ún ico Author antigo, e Romano em que se 
acha o nome de Aquas Flavias, no Chronicon , na 
Olympiada trezentos e dez. Santo Isidoro na Historia 
dos Suevos chama-lhe Civitas Flaviensis, de sorte, 
que no tempo dos Godos, em que o Santo floresceo, 
parece que era conhecida pelo titulo de Flavia , e que 
assim era chamada por authonomasia, em rasáo de 
haver outras muitas cidades, que se intitulavam Fla
vias, na mesma Provincia de Gal l iza . Sebastiano, 
Bispo Salmanticense, que escreveu no tempo dos 
Arabes, Ihe chamava tambem Flavias. Ultimamente 
Joáo de Mena , citado por Henao ñas suas averigua-
(?oes das Antiguidades de Can tábr i ca , Ihe chamava 
Flavia na seguinte copla: 

Tabi la olvidado se rá en aquella hora, 
y los claros hechos de Alonso primero; 
A q u a l que a Segobia gano guerrero 
Braga , la F lav ia Ledesma, y Zamora. 
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Onde é de advertir, que la Flavia nao é titulo 
que o poeta désse a Braga, como cuiddu o Doutor 
Barros ñas suas Antiguidcides de E n t r e D o u r u e 
Minho, no cap. treze, mas he Chaves, que foi con
quistada por El -Rei D . Affonso I. 

459, «Foi Aquas Flavias Colonia dos Romanos, 
como se prova evidentemente de urna Inscrip9ao, re
ferida por Grutero, pag. 23, a qual existia em um cip-
po fóra dos muros da cidade de Clausemburg, em 
Transsilvania, e dizia assim: 

I ü M 
V . V I C O R 

P R O S A L U T E S U A E T S U O R U M 
I U L . A U R D E C O R A T . D E C . C O L 

A Q . F L A . I U L . A E D H . E T . 
M . A U R . F I L I O R U M S D E C 

C O L A O Q U E S 
V . ' S . L . M . 

P E R P E T U O E T C O R I O L A N O 
C O S . 

VIII I D U S I U N I A 

Quer dizer: Aos seis de junho, sendo C ó n s u l e s 
Perpetuo e Coriolano, Julio Aure l io Decorato Decu-
riao da Colonia e A lmotace l da Colonia de Aquas 
Flavias Julia, e Marco Aure l io Decuriao da Colonia 
de A i x , com animo agradecido, por voto, que tinham 
í'eito pela sua saude, e de seus fílhos, dedicarao esta 
Memor ia a Júp i t e r Optimo Máximo, vencedor, vinga-
dor e coruscante. D'esta inscr ip^áo , pois, fica manifes
tó, nao só ser Chaves Colonia no tempo dos Roma
nos, mas outrosim, que j á o era no anno duzentos e 
trinta e sete, porque no tal foram C ó n s u l e s Perpetuo 
e Corneliano, e tarabem j á entao tinha o appellido de 
Julio. 

457. «Visto que Aquas Flavias foi Colonia , se-
gue-se darmos noticia do tempo em que teve esta di-
gnidade, ou honra. F u entendo, que desde a sua fun-
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da^áo , e que foi feita Colonia totalmente de novo e 
fundada pelos Romanos em tempo do Emperador 
Vespasiano; e a razao que tenho, é a mesma que áci
ma dei para dizer que fóra fundafao deste Emperador, 
e outrosim a notavel Inscripfao que all i existe dedica
da a este Emperador, de que depois se t ra ta rá . N e m 
obsta o silencio de Pl in io , que esteve em Hespanha, 
e viveo neste tempo, por que este mesmo silencio 
g u a r d ó n Ptolomeo, Estefano, e outros; que florescerao 
depois de P l in io , a tempo, que Aquas Flavias estava 
c é r t a m e n t e fundada, e ennobrecida. De mais, que P l i 
nio gastou muitos annos naquella obra, e p o d e r á ser, 
que quando escreveo a Geograf ía da Hespanha, ainda 
nao estivesse fundada esta Colonia.» 

458. «O sitio preciso onde estivesse esta cidade 
assentada, por onde corr iáo as seos muros e a sua 
circumferencia, nao é fácil de averiguar, porque den
tro da V i l l a de Chaves, e fora se achao tantos vesti
gios de Povoacao Romana, que causao confuzao, se
gundo a exacta, e bem escripta Re la9áo que m a n d ó n 
a Academia Real T h o m é de Tavora e A b r e u , secreta
rio do Exerci to de Traz-os-Montes e natural da mes
ma V i l l a ; os moradores tém por tradicao, que a Cida
de Romana corría pelas margens do Rio Tamega 
ác ima espado de urna legoa; eu nao duvido que a C i 
dade por al l i se estendesse, mas que de muros a dentro 
occupasse tanto terreno, nao é possivel, porque como 
diversas vezes temos observado, os Romanos faziáo 
cercas, ou muralhas de p e q u e ñ o circuito ainda ñ a s 
mesmas Chancellarias, e Metrópol i s . Porem nao se 
pode duvidar que em todos os arredores de Chaves, 
a distancia de urna legoa, e legoa e meia se topáo por 
toda a parte vestigios de edificios Romanos, sinal de 
que tudo estava povoado, ou fosse como suburbios, 
ou como Aldeas, e casas de campo.» 

459. «Segue - se darmos noticia dos edificios; e é 
certo havia de ter Aquas Flavias , Roció , Cur ia , E ra 
rio, Theatro, e os mais que tinhao Colonias Romanas, 
porem de nerihum ficou memoria, só do Erar io a 
acho n 'uma Inscrip^ao, que vem na lista que me 
deo J o á o de Moraes e Castro, a qual estava n'uma, 
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que existia no sitio chamado a Petisqueira, e dizia 
assim: 

P I C T E L A N C I A . P I C T E L A N G I 
F I L I A A N X X X X H S E . 

C R M E L U S . F . C U R A E R A R . 
F R A T E R . M O D E S T U S . 

P. 

460. «Ha tambem vestigios dos banhos, os 
quaes ficavao em sitio, que hoje está dentro da V i l l a , 
porque entre as casas da rúa da Cadeia, que olhao 
para o Forte do Rosario e o Convento das Religiosas 
da Conceifao, passava um grande aqueducto, por onde 
cor r iáo as agoas de poente a nascente, no qual vinhao 
entestar muitos outros aqueductos menores, e no fim 
estava um tanque de tijollos de argamasa de quaren-
ta palmos em quadro, tudo muito perfeito, e os tijol
los de tal grandeza que passavao de ter dous palmos 
em quadro. Tambem na cortina do Forte de Rosario 
até ao meio do baluarte de Santo Antonio estava um 
tanque de sessenta palmos de comprido. fabricado de 
cantarla lavrada de urna e outra parte á escoda com 
sua escada e seis degraos, ao qual tanque vinha agoa 
morna, o que tudo se descobrio na fabrica de diver
sas obras modernas, e mostra evidentemente, que allí 
e ráo os banhos, e que estes e r áo magnif ícos. N o sitio 
do Toura l , debaixo da Capel la de Santo Antoniq , cor
ría um grande aqueducto, sobre um grande lageado, 
obra polida, e bem fabricada.» 

461. «Debaixo de urnas casas do Corone l L u i z 
Bahia Monteiro, estava um edificio, que pelos signaes 
mostrava ser obra sumptuo-a. A l e m d'estas ruinas se 
tém descoberto ha poucos annos pedras lavradas, co
lumnas e pedestaes, cornijas, e capiteis de jaspe, e 
obra Corinthia , sinaes evidentes de edificios magnífi
cos, que enob rec i áo a Cidade.» 

462 «O edificio po rém que desde aquelles tempos 
permanece inteiro, e sem lesáo, é a ponte do Tamega, 
rio que passa por dentro da V i l l a de Chaves. A obra 
nao é muito polida, mas é forte e bem ajustada. Os 
parapeitos eram guarnecidos de amelas, que Ihe ser-
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viam de ornato, mas certo Governador das armas 
Ih'os mandou deitar ao rio, por sua vontade e sem 
razao. T e m de comprimento noventa e seis passos 
geomé t r i co s e trez palmos que m o n t á o seiscentos e 
noventa e trez palmos craveiros. De alto tem quatro 
passos creometricos, e dois palmos, que montao trinta 
e dois palmos craveiros, incluindo a altura do parapei-
to. De largo tem trez passos geomé t r i co s , e quatro 
palmos, que montao vinte e seis palmos craveiros, 
incluindo a grossura do parapeito, e banqueta. Tem 
dezeseis arcos, incluindo quatro, por onde no tempo 
presente nao passa o rio, porque estao casas arrima
das á ponte,» 

463. «Fabr icou-se esta ponte no tempo do E m 
perador Trajano, e á custa dos moradores de Aquas 
Flavias, como consta de uma inscripgao que actual
mente existe em um padrao Romano da mesma 
ponte, e diz assim: 

I M P . C A E S . N E R V A 
T R A I A N O . A U G . G E R . 
D A C I C O . P O N T . M A X . 

T R I B . P O T . C O S . P . P . 

A Q U I F L A V I E N C E S 
P O N T E M L A P I D E U M 

D E S U O . F . G . 

Argote , í a zendo varias considera^oes a respeito 
desta i n s c r i p t o , conclue que a ponte de Chaves 
devia ser feita, ou acabada, entre os anuos de cento 
e dous e o de cento e vinte. Nesta ponte existe ainda 
boje uma celebre inscripgao que vem copiada em 
Argote , e a respeito da qual fez este auctor uma mi
nuciosa d i sser ta^áo com o fim de emendar alguns 
erros que ella contem e de assentar á c e r c a della 
algumas cousas que sao falsas, ficando assim melhor 
estabelecido o que disser sobre este assumpto. 
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Este padrao diz o seguinte: 

I M P . C A E S . V E S P . A U G . P O N . 
M A X . T R I B . F O T . X I M P X X P P C O S I IX 

I M P V E S P _ P A E S A U G F P O N T R I B 
P O T VI I I I M P XIIII C O S V I 

C C A L P E T A N O R A N C I O Q U I R I N A L I 
V A L F E S T O L E G A U G ^ P R P R 

D C O R N E L I O M A E C I A N O L E G A U G 
O T A R U N I I O M A X I M O P R O C A U G 

L E G V Í I G E M . F E L . 
C I V I T A T E S . X 

A Q U I F L A V I E N S E S . A V O B R I G E N S E S 
B I B A L I C O E L E R I N I E . Q U A E SI 
I N T E R A M N I C I L I M C I A E B I S O C 

Q U A R Q U E R N I T A M X G A N I 

499. «O primeiro escriptor, que eu saiba, que c o 
piou esta Inscripgao, foi Vaseo, no seo Chronicon cento 
e seis. Seguio-se depois Morales e todos os mais que 
t r a t a ráo das antiguidades de Hespanha, porem nenhum 
a copiou com os erros que tem, mas cop ia ráo como 
entenderao se devia emendar, de que procedeo que 
em parte ace r t á r áo e em parte se e n g a n á r a o , o que 
succede commummente a todos os criticos.» (2) 

500. «Os erros, pois, que contem esta inscr ip^áo 
na forma em que actualmente existe, sao os seguintes. 
N a segunda regra, ñas ultimas letras, onde tem C O S 
P X , deve emendar-se desta sorte C O S IIX, como de
pois mostraremos. Vaseo Morales e os demais emen-

(1) Lucio ou Ti to . 
(2) A inscripcao supra diz com pequeña differenca o que 

dizArgotc. 
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darao ou copiarao C O S I X , mas nao pode ser, segun
do veremos. 

501. «O segundo erro, que contem a Inscripí jao, 
he, que em diversos lugares onde ha-de ter a letra G 
tem a letra C , como se deixa ver na palavra L E C , de
vendo escrever L E G , Legatus ; da mesma sorte na 
palavra Augus tu s , e Legio.» 

502. «O terceiro erro é no nome Cornic io , que 
deve emendar-se, e dizer Cornel io, quarto erro é no 
nome I A R U N T I O , que deve emendar-se e ler-se 
T I . A R U N T I O , Tito Arun t io ou L . A R U N T I O , L u c i o 
Arun t io . O quinto erro é no nome Flaviences, que de
ve ler-se Flavienses. O sexto erro é no nome B S A L I , 
que deve 1er se V I B A L I . O sét imo erro no nome 
C O E L E R N , que deve ler-se C O E L E R I N I , C a e l e r i n i ; 
a r azáo é, porque de P lmio e de Pelotomeq, consta 
que por all i parto viviao os Povos Vibalos e Coler i -
nos, e nao nos consta que houvesse povos Bsalos, nem 
Celemos . Morales, Bri to e outros, quando copiarao 
esta insc r ip9áo na terceira regra copiao assim: I M P . T I . 
V E S P . etc. que vem a dizer Irnperatori Ti to Vespa-
siani, etc. porem copiarao erradamente, porque a 
Insc r ipcáo nao tem o nome de Tito, como se ve da 
copia ácima, que veio á Academia Real , e Vaseo tam
bera nao copiou o nome de Tito.» 

503. « E m e n d a d a assim a Insc r ipcáo , antes de a 
interpretarmos, e traduzirmos, resta averiguarmos o 
que significa a letra F , que se acha na terceira regra, 
por que pode dizer F i l i o , e en t áo mostra que trata do 
Emperador Tito, e faz este sentido: Imperatorios Ves-
p a s i a n i Caesaris , A n g u s t í filio. O u pode dizer Fe l ic i ' , 
entao mostra, que trata do Emperador Vespasiano, e 
faz este sentido: I rnperator i Vespasiano Caesar i A u 
gusto Felici .» 

504. «Se dissermos que a letra F significa F i l i o , 
e que a inscripgao al l i trata de Tito, tem isto contra 
si, que ella diz que Vespasiano tinha a decima vez o 
poder Tr ibunic io , e que era C ó n s u l nove vezes; e tra
tando de Tito, diz que tinha a oitava vez o poder T r i 
bunicio, e era a sexta vez Cónsu l , o que implica ser 
tudo ao mesmo tempo em que se gravou a inscr ipgáo , 
porque Vespasiano entrou a ter o déc imo poder T r i -
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bunicio, em julho do anno sessenta e oito, e o Con
sulado nono em Janeiro de setenta e nove; e Tito co-
mecou o seu oitavo poder Tr ibunic io em marfo de se
tenta e oito, e o sé t imo Consulado em Janeiro de se
tenta e nove, como se pode ver em Pagg i , na critica 
de Baronio , por estes anuos; e assim nao pode con
cordar o Consulado nono de Vespasiano com o sexto 
de Ti to. Se dissermos que a letra F significa F e l i c i , 
e que nao trata de Tito, mas que trata do mesmo 
Emperador Vespasiano, e que aquillo sao diversas 
inscripcoes, que n'aquelle padrao se gravaram em di
versos tempos, ao sobredito Emperador, como parece 
quiz o Doutor Joao de Barros, ñas suas An t igu idades 
de E n t r e D o u r o e M i n h o ; tem contra si que Ihe dá 
so o titulo de Pontífice simplesmente sera o epitheto 
de Máximo, e tem contra si a i m p o r p o r g á o de estar a 
Inscripcao posterior em primeiro lugar, e em cima, e 
a anterior em segundo logar, e em baixo.» 

505. «Suppos tas estas implicancias, digo que a 
letra F naquella terceira regra quer dizer F i l i o , e que 
a Inscripcao all i trata do Emperador Tito, o que se vé 
de Ihe nao dar o trato de Pontifici Máximo, mas só o 
de Pontíf ice, porque este se dava aos Collegas do Im
perio, como era Tito, e o de Pontífice Máximo só se 
dava ao Emperador, e Augusto, o que Ti to ainda em 
vida de seu pae nao era, como veremos quando tra-
tarmos do tempo em que se concertarao as vias ro
manas, que sahiáo de Braga . se vé tambem das duas 
linhas ou regras que estao picadas no padrao, que 
mostráO estava alli a memoria de Domiciano, irmao de 
Tito, como depois diremos; e consequentemente mos-
trao que a inscripfao foi posta nao só a Vespasiano, 
mas outrosim a seos filhos Ti to e Domiciano.» 

506. «E quanto á implicancia de o nosso Con
sulado de Vespasiano nao convir no tempo com o 
sexto de Ti to responderemos que houve erro no gra
var das letras e que o official em lugar de I I X , que 
significa o oitavo, poz P X que nao significa nada, 
porque o P na conta romana nao tem lugar; e emen
dada a inscripcao nesta forma, tudo fica concordado. 
O que se prova nesta forma. Vespasiano foi acclama-
do Emperador e c o m e a n a primeira vez a ter o poder 
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Tr ibunic io em julho de sessenta e nove com o que 
veio a ler o déc imo poder Tr ibunic io no mesmo mez 
de setenta e oito, e no anno de setenta e nove, em 
janeiro, comegou o seo nono Consulado, e Ti to come-
(jou a gosar a primeira vez do poder Tr ibun ic io em 
mar^o de setenta e um, com o que veio a c o n t a r a 
oitava vez o seu poder Tr ibunic io em mar^o de seten
ta e oito e comepou seo sé t imo Consulado em janeiro 
de setenta e nove. De sorte que desde julho de seten
ta e oito até janeiro de setenta e nove estava Vespa-
siano no seo déc imo poder Tr ibunic io , e tinha sido oi
to vezes Cónsu l ; e nesse mesmo tempo estava Ti to no 
seu oitavo poder Tr ibunic io , e tinha sido seis vezes 
C ó n s u l , o que tudo se pode ver em Paggi , na critica 
a Baronio, no anno setenta, e setenta e um, e nesta 
forma fica concordado o tempo do poder Tr ibunic io 
e Consulados de Tito com os de Vespasiano. Pelo que 
vimos a concluir, nao só que assim se deve regular a 
Insc r ipcáo , mas tambem a saber que foi gravada de 
ju lho de setenta e oito, a té janeiro de setenta e nove.» 

507. «Regu lada assim a inscr ip9áo entendo que 
se deve ler desta sorte: A Legiao decima sép t ima fe
liz, e dez cidades, a saber os Aquaeflavienses, Bibalos 
Coelerinos, Equisi l icos, Interamnicos, Limicos , Ebiso-
cences, Ouarquenos, e Tamaganos, dedicarao esta me
moria ao Emperador Cezar Vespasiano Augusto, Pon
tífice máximo, tendo a decima vez o poder Tr ibunic io , 
sendo acclamado Emperador vinte vezes, e tendo sido 
C ó n s u l oito; e ao filho do Emperador Vespasiano Ce-
zar Augusto, sendo o tal seu filho Pontíf ice, e tendo 
o poder Tr ibunic io oito vezes, e sendo acclamado 
Emperador quatorze vezes e tendo sido C ó n s u l seis:::: 
sendo Legados de Augusto e Propretores Cayo Calpe-
tam. Rancio Ouirinal , e Valer io Festo, e sendo Lega 
do de Augusto Cornel io Meciano e P r o c ó n s u l de 
Augus to Tito Arunc io Máximo. A s duas regras picadas 
se entende continhao a dedicarao a Domiciano, filho 
tambem de Vespasiano, e que se Ihe picarao as letras 
quando depois por ordem do Senado Romano, se 
mandou que o nome de Domiciano fosse riscado das 
obras publicas, segundo refere Suetonio na sua vida.» 

N o capitulo 4.0 e seguinte apresenta Argote urna 
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lista de inscrip^oes, urnas referentes a imperadores, 
outras aos Deuses e a familias que residiram em Aquas 
Flavias . 

X 

Quando ha cinco ou seis anuos pensei em effe-
ctuar o tracado da estrada de Braga a Astorga, pare-
ceu-me que a parte comprehendida entre Braga e 
Chaves estava mal estudada, assim como a da Poebla 
de Senabria a Astorga; mas v i que esta se podia re
gular fáci lmente e sem dar lugar a contesta^oes, e as-
sentei tambem em effeituar o trafado sem recorrer a 
variantes do Itinerario, servindo-me s ó m e n t e d ellas co
mo contra-prova. 

V o u , pois, de Chaves para Val-de-Telhas com as 
cinco legoas que marca o Itinerario, e vou por esse 
caminho com Argote e S i l ve l l o , e com a tradiccao. 
Seguindo de Chaves para Mirandel la nao se encontra 
um padrao, e de Chaves a Val-de-Telhas encontram-
se cinco, o primeiro em S. Lourentpo, a pouco mais de 
urna legoa de Chaves, tendo a inscr ip^áo apagada; o se
gundo em Vil larandel lo a duas legoas de Va l -de -Te
lhas, dous em Val-de-Telhas e outro no Pontao dos 
Possacos, a tres quartos de legoa a occidente de V a l -
de-Telhas. Os padroes de S. Lourenco e o de V i l l a -
randello estao á beira d i estrada de Chaves a Va l -de -
Telhas, os de Val -de-Telh xs estao, um no alto da_ po-
voacáo , outro junto á Fonte. O Je Vil larandello d iz : 

I M P . C A E S . M . O P E L L I O . S E V E 
M A G N O . P I O . F E L . I N V I C T O 

E T M A G N O . A U G . E T M . O P E L L I O 
A N T O N I N O . D I A D U M E N T A N O . N O 

B I L I S s . M O . C A E S , P R I N C I P I . 
I V V E N T U T I S 

Indo de Vi l larandel lo para Val-de-Telhas passa-
se a ribeira do Rabanal, confluente do Tue l la , n 'uma 
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ponte de pedra muito afttiga; a povoacao está a me
nos de um ki lómetro da margem esquerda da ribeira. 
A occidente de V a l de-Telhas, mas distante tres kilo-
metros desta povoafao estao os Possacos. 

Parece que a estrada romana passava perto dos 
Possacos antes de ir a Val-de-Telhas; Argote diz no 
tomo 2.° 636 das suas Memorias: Por baixo da Ponte 
de Val-de-Telhas, termo de Chaves, es táo em urna v i -
nha tres Padroes; um d'elles tem a seguinte insc r ipcáo : 

M . N U A A . N U M 
E . R I N O N O B 

C A E . A U Q . 

« Q u e r dizer: E s t a memoria se dedicon a Marco 
N u m a Nunie r i ano , Nobre Cezar Augus to . Este N u -
meriano foi nomeado Augusto no anno duzentos e oi-
tenta e tres, e morto no seguinte .» 

«No mesmo termo, no lugar de Nova l , está o Pe
destal de uma columna com esta inscr ipcáo , que nao 
entendo . . . etc.» 

O que eu sei é que n'uma propriedade de Fran
cisco Xav i e r dos Possacos existiram dous milliarios; 
um existia na Ribeira outro mandou-o collocar este 
cavalheiro á beira da estrada de Chaves, x^lem destes 
menciono o do Pon táo , perto de Val-de-Telhas, que 
diz o seguinte: 

I M P . C A E S . C I U L 
V E R U S M A X U M I N U S P E A U G 

G E R M X C A G . M X S A R M X 
P O N M X T R P U I N P U I I P P C O S 

P C O S F I C I V I V E R U S M A X U M U S 
I L I S S I M U S C A E S G E R M X . D A C M X 
S A R M X P R I N C E P S I U V E N T U T 1 S 

F B N I M I C A E S G . I U L I V E R I 
M A X U M I M . P E . A Ü G V I A S E . P O N T E S 

!F T E M P O R I S V E T U S T A T E G O N L B S O S 
R E S T I T U E R E C U R A R U N T . C U R . 

Q D E C I O L E G A U G G P . P . 
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Esta inscripgao es tá muito incorrecta; quer dizer: 
O Emperador Cayo J u l i o Ñ e r o M á x i m o , P ió , 

F e l i z , Augusto , G e r m á n i c o , M á x i m o , Dioico M á x i m o , 
Sarmat ico M á x i m o , Pont í f ice M á x i m o , do poder T r i 
bunicio a quinta vez. Emperador sete vezes Cónsu l , 
P r o c ó n s u l , e Cayo J u l i o Verio M á x i m o , Nobi l i s s imo 
Cezar, G e r m á n i c o , M á x i m o , Dac ico M á x i m o , S a r m a 
tico M á x i m o , P r inc ipe dos Mancebos Romanos, F i l h o 
de nosso Senhor o E m p e r a d o r Cayo J u l i o Veró M a 
x i m i n o , P ió , F e l i z , Augus to , mandaram concertar as 
estradas e pontes a r ru inadas do tempq. Teve o cargo 
da obra Q u i n t o - D é c i m o , Capitao da L e g i á o A u g u s t a 
G e m i n a dos Pretorianos. Argote cita mais duas ins-
cripcoes que existiam nos Possacos. O P o n t á o dos 
Possacos foi levado por urna chela no anno de 1894; 
parece ser romano. 

D i z tambem Argote que assistia em V a l de-Telhas 
a familia dos Elios Placimos, o que consta de urna pe-
dra que se achou n'umas ruinas no sitio a que cha-
mam o Cabeco, junto de Val-de-Telhas, e que diz 
existia em casa de L u i z da Costa, e dizia assim: 

L O M 
P U B L I U S 

A E L 1 U S 
P L A C I N I U S 

Seguindo dos Possacos para Val-de-Telhas, e ten-
do caminhado uns duzentos metros, encontra-se um 
milliario enterrado na areia; tem apenas tres ou qua-
tro dec ímet ros fóra da térra : es tá p róx imo do rio. D i -
zem que este milliario nao es tá no seu sitio primitivo: 
esteve um pouco mais ácima. 

Existem mais dois, e estes es táo na povoacao de 
Val-de-Telhas, isto é, entre a ribeira do Raba9al e o 
Tuel la ; um junto á Fonte e outro no alto da povoa
cao. A fonte é em arco romano, e parece ser romana 
pelo seu todo. Na esquina posterior da fonte existe 
um milliario que serve de resguardo á esquina da fon-
te, e a fim de que o continuo ro^ar dos carros a nao 
arruinem. Observam-se n'elle algumas letras; mas nao 
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formam sentido: véem-se apenas tres linhas, e incom
pletas. N o final da segunda lé-se bem IR. N I Ñ O . 

U m pouco adiante de Val-de-Telhas, e seguindo 
para o Tuel la , existe um p a d r á o cravado n'uma rocha 
de granito e acunhado com pedras de shisto. Tem de 
circumferencia lm,83, e de altura a contar do solo 
im,92. Tem a frente voltada para o caminho, e lé-se 
n'elle s ó m e n t e N S T . E A V O . Deste ponto devia seguir 
a estrada, passando o Tuel la , para Mascarenhas. Este 
milliario es tá na margem direita do Tuel la , no cami
nho de Val-de-Telhas a Mirandel la , e é de suppor que 
a passagem do Tue l la fosse n'este ponto. 

Quanto ao padrao de que estou fallando, é ainda 
de notar que a parte que está cravada no só lo é de 
secgao rectangular e a parte que es tá ác ima do nivel 
do sólo é cyl indrica, está crivada de pedradas. O mil
liario es tá acunhado na rocha de granito com pedras 
de schisto. 

A maior parte das notas relativas a Val-de Telhas 
foram-me fornecidas pelosr. padre Salles de S u c 9 á e s , 
pois nao me foi possivel ver tudo o que al l i existe de 
velharias n'um dia que estive em Val-de-Telhas. E ' 
ainda elle que d i z : - - « N a povoagao de Val-de-Telhas 
nao achei resto algum de telha romana, nem me dis-
seram que a haja. A o sair da p o v o a ^ á o para a ponte 
ha urna fonte bastante funda e em arco romano, a que 
chamam a fonte dos mouros, e perto desta fonte es tá 
o sitio denominado o Cabeco. Neste sitio abunda a te
lha romana, e ainda em maior quantidade do que na 
Sainca, ou no S. Pedrinho. E ' realmente um cabego 
pouco elevado, com enormes blocos de granito e nos 
quaes ha buracos redondos, quadrados, pias quadra-
das e redondas, feitios de qualquer coisa. 

No topo do Cabero achei restos de edif icacóes, e 
em forma de semi circulo, e ahi encontrei tambem 
muitos fragmentos de louca grosseira e de varios 
feitios. 

N a Monchicara e na Mura lha ha tambem muita 
telha romana. A Monchicara é um cabego sobrancei-
ro ao rio, e n'um ponto que é vadiavel. A h i existem 
restos de fortaleza e ainda urna pedra com letras.» 

A recta tracada de Chaves para Val-de-Telhas nao 
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dá rigorosamente as cinco legoas que marca o Itine
rario; ha uma p e q u e ñ a difFerenga interior a uma milha. 
Se attendermos a que a estrada devia passar pelos 
Possacos, e talvez tocar em Valpassos, essa differenga 
desapparece. Sendo assim, a etape de Chaves a V a l -
de-Telhas tem duas directrizes, uma de Chaves aos 
Possacos e outra dos Possacos a Val-de-Telhas. Cons
ta tambem que o milliario de Vil larandel lo nao es tá 
no seu logar proprio: foi permudado das proximidades 
de Vil larandel lo para a estrada que vae de Valpassos 
para Chaves por Francisco Xav ie r dos Possacos. 

A vil la de Valpassos é a povoacao mais impor
tante da reg iáo comprehendida entre Chaves e Miran-
della, e, como veremos quando tratarmos da variante 
b de Pinetum, a estrada passava, segundo esta varian
te, em Valpassos e em Mirandel la , como veremos no 
numero seeminte. 

X I 

Os padroes que existem entre os Possacos e Tue l -
la levam-nos a crér que a estrada romana passava por 
esta povoaQáo, dirigmdo-se para o Tuel la depois de 
atravessar Val-de-Telhas. Tambem nao consta que 
houvesse ponte sobre o Tuel la , e por isso a passagem 
d'este rio effectuar-se-ia em barcos; ha ponte sobre 
este rio somante defronte da Torre de Dona Chama 
e em Mirandel la , e, como nao ha tradic^ao que diga 
que a houvesse, é de c rér que tambem allí a nao ha-
veria no tempo dos romanos. Como quer que fosse, a 
estrada seguia de Val-de-Telhas para os feracissimos 
campos da freguezia de Mascarenhas. N'esta freguezia 
ha uma collina que domina toda esta r eg i áo e a que 
chamam —Senhora do V i z o . H a allí ruinas romanas, e 
na mesma freguezia de Mascarenhas, em Guribanes ha 
um templozinho que me pareceu ser romano. 

Argote , Si lvel lo e Aure l iano Guerra commetteram 
um erro enorme, dirigindo-se de Pinetum para N . E . 
D i z o Itinerario que de Pinetum a Roboretum sao 
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nove legoas, e Argote si túa Roboretum em Rebor-
dello, que dista trez legoas de Val-de-Telhas e nao 
nove. D i z que a estrada dava muitas voltas, mas nao 
diz por onde iam essas voltas. E ' tambera fácil de ver 
que por aquelle caminho breve chegava a Vinhaes, 
que, segundo todas as probabilidades, devia ser a Ve-
niatia do Itinerario. Vendo isto, desistió do seu trafa-
do; pois que o mais que disse sao d i v a g a r e s diffusas 
e de nenhum proveito para a sciencia. P o r estes e 
outros motivos nao segui o douto académico ; segui 
de Val-de-Telhas para Mascarenhas. 

E m Mirandel la ha ruinas muito importantes, na 
vi l la e fóra d'ella. A s da vil la consistem em p e d á i s 
de muros que ainda se vém perfeitamente, e a que 
es táo encostadas algumas casas. Viterbo cita um opi-
dum em Mirandel la , no sitio a que chamam Castello 
Ve lho : nao o conhetjo. 

A s outras ruinas que existem em Mirandel la sao 
romanas: principiara á entrada da vi l la , a Leste, en
trando na vi l la pela estrada de Braganca. Accentuam-
se em S. Sebastiao, onde ha restos de sepulturas ro
manas; seguera pelo Moure l , e por ahi se encontra 
telha de rebordo, raoinhos de raao e mais sepulturas. 
Mais ác ima está a Torre Ve lha no alto da qual ha 
bancos cavados na rocha, onde podera estar sentadas 
commodamente duas ou tres pessoas em cada um. 
Estas ruinas estendem-se na di recgáo de Sedaes, Ro
meo, e Vil lares e ligar-se-hiam cora a Senhora do 
V i z o . 

O í r acado da estrada de Val-de-Telhas a Rebor
daos, que é o Roboretum do Itinerario, tem tres dire-
ctrizes: a primeira de Val-de-Telhas a Mascarenhas, 
segunda a de Mascarenhas a Sezulfe, a terceira deste 
ponto a Rebordaos. A ultima directriz abrange o 
grupo Edroso, Pombares, Espadanedo, Soutello Re-
bordainhos, de onde seguia, por Sortes, para Rebor
daos. H a ruinas era Espadanedo e era Soutello, e 
nesta povoafao appareceo ura bezerrinho que dizem 
ser de ouro; mas segundo melhores informaQoes é de 
bronze: pertenceu a uns parentes da familia Moraes 
de Quintel la de Vinhaes. A altitude da Serra de N o -
gueira es tá indicada na carta de Polque pelo numero 
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Í$Z$. Estci Serra tem mais propriamente o nome de 
Se rra de Rebordaos: assim deve chamar-se, porque 
designa assim a porgao da Serra que está sobre a ex-
tincta V i l l a de R e b o r d á o . E ' o ponto mais elevado da 
Serra de Nogueira. 

De Soutello á Senhora da Serra ha um caminho 
muito batido, o que indica que foi muito trilhado, ra-
zao porque suspeito que a estrada seguia de Soutello 
para a Senhora da Serra, descendo d'ahi para Rebor
daos. Preferí a estrada por Sortes por ser mais viavel . 
Nao consta que tivesse apparecido um milliario em 
qualquer ponto da etape de Val-de-Telhas a Robore-
tum, temos portanto de nos guiar por conjecturas e 
pelos dados fornecidos pelo Códice . Mas por outra 
parte é sabido que as directrizes sao tracados g e o m é 
tricos, linhas rectas, e por este motivo o soldado ro
mano poucas vezes caminharia sobre estas rectas, ti-
nha por isso de marchar rarissimas vezes sobre a 
respectiva directriz. 

H a nesta etape urna povoa^áo muito importante, 
pelo que foi e tambem pelo que é; esta povoa^áo é 
Quintel la de Lampacas. Dista duas milhas, ou meia le-
goa de Pombares. N o alto de Quintel la ha ruinas 
muito importantes, e ha-as tambem na povoafao; pode 
dizer-se que é urna vil la que está , ainda actualmente 
caindo em ruinas: nao me parece forcado inclui l-a no 
grupo a que pertence Pombares. Viterbo cita muitas 
vezes esta villa e documentos antigos que n'ella exis-
tiam e que passaram para o archivo do Mosteiro de 
Castro d 'Avel lás . 

Chamo ainda a a t t en^áo do leitor para a povoa-
cáo de Celias, que dista uma legoa da Senhora da 
Serra. E ' povoagáo muito pobre, mas tem ainda du-
zentos fogos, incluindo S. Cibrao que ihe é annexa. 
E ' muito provavel que os povos cellerinos que men
ciona a ce leb ré inscr ipgáo da Ponte de Chaves tives-
sem Celias como cabeca. 

E m Argote , livro II. Cap. V I . Pag . 315 e n c o n t r ó 
o seguinte: « C a l a d u n u m era uma cidade que estava 
situada na jurisdicao de Braga. Sansón , citado por 
Baudrand no Lex icón Geográf ico, entende estava onde 
hoje vemos a villa de Mirandel la»; Argote diz que isto 
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é falso; é todavía certo que urna das variantes do Iti
nerario, a variante (b), dá Pinetum em Mirandel la , di-
zendo —De Aquas a Pinetum X X V I I I n i . p , isto é, 
sete leonas; e effectivamente de Chaves a Mirandel la 
sao sete legoas em linha recta. A variante (c) dá Ro-
boretum a X X X I I I m. p. de Mirandel la , effectivamen
te vao trinta e tres mil passos OU oito legoas e um 
quarto de Mirandel la a Rebordaos, e em linha recta. 

Vejamos que interpretagao devenios dar ás va
riantes do Itinerario. Rntendo que indicam ! caminhos 
diversos dos ordinariamente seguidos, e por onde as 
marchas se effectuavam dadas certas circumstancias; 
urnas vezes encurtavam distancias de urna etape a 
outra, e casos havia em que as alongavam, como se 
vé ñas variantes de Compleut ica em que a primeira 
é de X V I I I m. p. e a ultima de X X X I I I m. p. A etape 
de Roboretum a Compleutica é de sete legoas, e, se
gundo a primeira variante de Compleutica sao qua-
tro legoas e meia de Roboretum a Compleut ica . 
Ora Compleutica é em Sacólas , como veremos, e 
de Rebordaos a Sacó las sao quatro legoas e meia, 
seguindo para Sacóla pelos pontos seguintes; Re
bordaos, Castro d 'AvelIás , Meixedo, Rabal , Sacó las . 
A distancia de Roboretum a Sacólas é, pois, de 
quatro legoas e meia, segundo a variante, e de sete 
segundo o códice . Sobre isto nao pode haver a míni
ma duvida, se attendermos a que Sacólas , ou Compleu
tica, é principio da etape de Compleut ica a Venia t iá , 
que é Vinhaes; e tenha-se ainda presente que Castro 
d 'Ave l lás é um ponto certo da estrada romana, visto 
terem alli apparecido dous padroes: es tá esta povoa^ao 
a tres legoas de Sacólas e a tres e urna milha de Vinhaes. 
Está , pois comprovado que a exp re s sáo var iante indica 
um caminho differente do geralmei te seguido: se rá 
talvez o que nos chamamos ramal. 

A extincta villa de Rebordaos está situada á bei-
ra da estrada que vae de Mirandel la a Braganca e a 
duas legoas d'esta cidade n'um extenco e fértil valle, 
contornado em semicirculo pelo norte, pela Berra de 
Nogueira e ao sul pela con t inuagáo d'esta, que toma 
o nome de Serra de Rebordaos. E ' aberta por leste e 
sul. 
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Nao ha ruinas na povoagao, ha-as a pouco mais 
de um ki lómetro , para norte; essas ruinas tém o nome 
de «Castel lo de R e b o r d a o s » . A metade do Castello 
que está voltada para a povoagao difficilmente ac-
cessivel; véem-se deste lado, e distinctamente, vestigios 
de fossos e de andares de deféza, entulhos formados 
de conglomerados de argamassa, pedras, tijolos; a ou-
tra metade está quasi intacta. Esta tem no cume uma 
especie de plataforma com alguns compartimentos 
com aberturas, semelhando ameias de largura varia-
vel . Qua l nao foi o meu espanto quando ao approxi-
mar-rae de uma das ameias deparo com um abysmo 
de cento e cincoenta a duzentos metros de profundi-
dade! Aquel le lado do Castello é todo elle uma rocha 
aprumada. O meu companheiro e eu re t i r ám 'o -nos um 
tanto confusos pelo sitio por onde tinhamos feito a as-
censáo , e com grande risco de rebolearmos por aquel-
Ies entulhos. 

N o ponto mais elevado da Serra de Rebordaos 
existe a ermida da Senhora da Serra. T e m como ora-
go N . S. da A s s u m p g á o . E ' muito provavel que al l i 
existissem ruinas romanas, pois que com frequencia 
apparecem ñas proximidades da explanada moedas e 
outros objectos de bronze. (?) O templo mede em 
comprimento vinte e sete metros sobre quatorze de 
largura. E ' de trez naves, e a julgar pelo feitio das 
columnas, só duas sao do templo primitivo, pois que 
estas sao formadas cada uma de quacro conjugadas 
em feixe, o que nao deixa duvida de que sao románi 
cas; os ornatos dos cestos chamam a attenfao e vé-se 
bem que foram levantados por cinzel firme: estas co
lumnas sao as duas mais p róx imas do a l tar -mór , as 
outras sao de varios feitios, urnas quadradas outras 
cylindricas, demasiado grossas. Tem falta de luz; re-
cebem-a s ó m e n t e pela porta da frente e por umas fres-
tas que tém na cape l l a -mór . Parece exteriormente 
um barracao, pois que a altura nao está em propor-
cáo com as outras duas dimensoes. 

A descida para Rebordaos effectua-se por um ca-

E ' tradiccáo que fui povoado o pequeño plato onde exisle 
actualmente o templo da Senhora da Serra, 
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minho de carro que nao deve ter mais de desoito por 
cento de inclinaijao; este caminho secrue por entre a 
deveza de carvalhos a té ao Val le , séguinüJO sempre 
u n í a grande levada de agoa que vae regar as hortas 
e pomares de Rebordaos. 

D. Sancho deu foral á villa de Rebordaos em 
Coirr.bra, em novembro de 1208. D . ü in i z confirmou 
o antigo dando-lhe outro em Lisboa a desoito de malo 
em mil dozentos oitenta e cinco, augmentando-lhe os 
seus privilegios (*) 

D i z o Itinerario que de Roboretum a Compleut i -
ca sao sete legoas. Pela direc^ao que levava a estrada 
desde Braga até Rebordaos, Compleutica ia para 
oriente de Babe, isto é pela Hespanha dentro; Aure -
liano Guerra situou-a a seis legoas a oriente de Bra -
ganca n'el Poio. Quando principiei este estudo, ju lguei 
como quasi certo que Compleutica devia ser em Sa-
coias, a occidente de Babe, porque a estrada devia 
passar forzosamente em Castro de Avel lás , visto te-
rem apparecido ñas ruinas d'esta povoagao dous tnil-
liarios. 

A estrada devia, necessariamente seguir pelas po-
voagoes s^guintes - Sarzeda, Failde, S. Pedro, Samil , 
Alfaiao, Ponte de Valbom, Quintas, Mi lhao , Babe e 
por fim Sacólas . 

De Rebordaos á Sarzeda sao dous k i lómet ros . E ' 
povoacao p e q u e ñ a annexa a Rebordaos; o terreno é 
tao fértil como o de Rebordaos. Perto de Failde estao 
em exp lo racáo desde o tempo dos romanos as minas 
de Paredes, as de Parada e S. Martinho. E m S. Pedro 
parte do terreno é ca lcá reo . Tem fornos para fabrico 
de cal, e urna gruta com stalaquetites, que nao cons
ta que fosse explorada. Samil está a dous k i l óme t ro s 
de S. Pedro. Tem um Castro sobranceiro á povoacjao, 
defendido naturalmente pelo lado do sul e por obras 
de tér ra pelo norte; por esta parte está a cavalleiro da 
estrada que sáe de Braganca para Mirandel la . A no
roeste da povoayáo estao os prados de Gostei e de 
Castro d 'Avel las , á distancia de trez kylometros. 

A sudoeste de Samil ha um monte a que cha-

(tj Para o mais vid. Pinho Leal . 
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mam Marti in Can9ado, onde tém apparecido sepultu
ras romanas; vi urna cavada na rocha no alio do 
monte. A meia encostn de Mart im Caneado ha uma 
matta de castanheiros a que chamao o Souto de Sa-
mil; a estrada devia descer pelo souto, torneando-o 
para descer á b acia de Alfaiáo. O termo d'esta po-
voa9ao comprehende uma extensa e fertilissima ha
cia, onde prospera a oliveira. H a quasi contiguo á 
povoafao um Castro, cuja flexa está ainda perfeita, e 
seguindo para as thermas ha um monte em que havia 
Ufn alinhamento. A s lageas foram transportadas pelo 
dono de uma vinha, na ocasiao em que andava fazen-
do uma casa no dorso do monte, urnas para fazer 
vedapoes e outras para construc^ao da casa. P inho 
L e a l cita o alinhamento, que diz ser segundo o Stylo 
ant igo. 

A o poente da povoa^áo existem as thermas; estao 
mal aproveitadas. A s aguas brotam do lodo e nao da 
rocha, mas ainda assim a frequencia é regular. 

H a no termo de Alfaiáo e no de Samil umas 
construccoes que parecem terem sido grutas artifi-
ciaes, a ju lgar pela que náo foi de todo destruida; as 
outras es táo de tal modo revolvidas que apenas se 
conhecem os materiaes de que foram feitas: tém o 
nome de lagaretas; E m Samil e Alfaiáo chamam la
garetas a p e q u e ñ o s tanques. Descreveram-me uma, a 
que foi encontrada em melhor estado; pelo que vi , e 
pelo que me disseram a respeito d'esta, devem ser 
sepulturas ou grutas artificiaes; estava cavada em 
tér ra dura, e para a cámara descia-se por trez degraos 
de schisto. A s paredes lateraes eram de pedra da 
mesma natureza e ligada com argamassa. O tecto era 
de t é r ra dura. 

Conduziram-me a V a l d'Ossos, sitio que dista um 
ki lómet ro de Alfaiáo. Na coróa de um p e q u e ñ o Cas
tro v i pedras ligadas com argamassa, que ser iáo res
tos de ruinas de uma ermida. 

Partindo de Samil , a estrada devia necessaria-
mente levar este rumo para seguir para a Ponte de 
Va lbom, que é tambem ponto fu f ado da V i a Roma
na, que forzosamente passava em Babe. Mas, suppo-
nhamos que a estrada romana seguia de Rebordaos 
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para Sacoias por Braganya; teriamos neste caso trez 
legoas e meia de Rebordaos a Sacoias. Havia ainda 
outra hypothese—seguir de Braganga para Babe por 
Gimonde: tinhainos quatro legoas de Rebordaos a 
Babe, e urna e um quarto de Babe a Sacoias, o que 
é o mesmo que quatro legoas e um quarto de Rebor
daos a Sacoias, devendo ser sete. 

A estrada devia, pois, seguir o rumo que indique!, 
nao podia seguir outro; por isso sigo de Alfaiáo para 
Mi lhao , passando o rio Sabor na Ponte de V a l b o m . 
Esta ponte é de schisto, foi construida ha cerca de 
cincoenta annos; a velha era de granito, segundo me 
informaram. A distancia de quasi meia legoa estao as 
Quintas; pertencem a Mi lhao : sao uns Vil lares muito 
ferteis, e, como Mi lhao , de cl ima muito temperado, e 
onde prospera a oliveira. 

De Mi lhao a Babe é uma legoa de excellente ca-
minho; é um plato a té proximidades de Babe; p róx imo 
de Babe o terreno levanta-se mais e forma um segun
do plato em que está assente a P o v o a f á o . A oriente 
de Babe o terreno é quasi inculto e quasi plano, a oc
cidente ha um encadeamento de cerros em que se 
apoia a explanada em que está assente a povoa^ao. 
Os mais notaveis destes cerros sao o Castro de Babe 
e aquelle a que chamam Castellares. O Castro de B a 
be está sobranceiro a Gimonde, o de Castellares es tá 
ao norte d'aquelle, e é por elle que se effeitua a des
oída para Sacoias, passando pelas pedreiras de schisto. 

A s provas a respeito da s i tuagáo de Roboretum e 
de Compleutica vao se, pois accumulando, e levando-
nos por isso ao convencimento de que Roboretum 
existió onde hoje vemos a vi l la de Rebordaos e que 
Compleut ica existió onde hoje existe a p o v o a ^ á o 
actualmente chamada Sacoias. 

E ' , pois, principio da etape de Compleut ica a V e -
niatia. e dista seis legoas e uma milha de Vinhaes, e 
trez de Castro d 'Avel lás , onde appareceram dois Pa-
droes. 

H a , p o r é m , mais provas a respeito da situa9ao de 
Compleutica, e por isso vou expol-as circumstanciada-
mente para que nao fique duvida, ou nao se diga que 
nao sao convincentes as que acabei de expór . 
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Como se vé em todo o t imado desde Braga a B a -
be, a estrada tem a o r i en tado O . E ; mas em Babe a 
o r i en t a fáo da estrada muda segundo E . O . Esta mu-
danfa de rumo effeitua-se, descendo de Babe, para 
Sacoias, e indica por isso a marcha para Vinhaes que 
é de suppor que seja a Veniatia do Itinerario. Leve-se 
tambem em conta que Babe e Vinhaes es táo no mes-
mo parallelo; e como de Vinhaes tein de seguir para 
Astorga quasi em linha recta, toma em Vinhaes a 
orientacao N . N E . 

De Sacoias a Castro d 'Avel lás devem ser trez le-
goas, visto serem trez e urna milha de Castro d 'Ave l 
lás a Vinhaes, quasi em linha recta, seguindo o caminho 
que vae a Vinhaes por Al imonde e Ousilhao. Ora, a 
distancia em linha recta de Sacoias a Castro d ' A v e l 
lás é de pouco mais de duas legoas; é porisso, certo 
que a estrada devia dar urna volta, de quasi urna le-
goa, de Castro d 'Ave l lás a Sacoias. Mas chama desde 
logo a atten9ao a povoa^ao de Rabal , por ser depois 
de Babe a mais importante d'esta reg iáo , e que pela 
sua posÍ9áo topographica e importancia das ruinas que 
all i existem devia ser ponto por onde passava a via 
romana, vindo de Babe para Castro d 'Avel lás . 

O rio Sabor, passa em Montesinho, junta-se com 
o rio que vem de Calabor e que passa na Avel leda , 
defronte do Rabal , urn pouco mais abaixo. N o ponto 
da j ú n c e o dos dous r íos ha urna ponte que liga Ra
bal com a Ave l l eda e com Sacoias, dando se mais a 
circumstancia de a distancia da Ave l leda a Rabal ser 
egual á de Sacoias a Rabal . Es t áo ambas (') a uma legoa 
do ponto de j u n c f á o dos dous rios. N'este ponto ha 
um monte a que chamam o Monte dos mouros e um 
pouco mais ác ima outro cerro chamado a Torre . Toda 
a margem direita, na ex t ensáo de quatro ou cinco k i 
lómet ros é um encadeamento de cerros quasi inaces-
siveis, e a estrada, como uma bicha, contorna-os n'uma 
distancia de tres ou quatro k i lómetros . A vege t a9áo é 
em ambas as margens de uma belleza que encanta. 

O Castro de Rabal é o maior que tenho visto; os 
dous terpos inferiores es táo entregues á cultura de ce-

(!) Sacoias e a Avelleda. 

8 
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reaes desde tempos immemoriaes. N o ter^o superior de-
senham-se ainda bem trez andares de defeza; a coma 
está coberta de matto, e encontram-se ahí tambem al-
gumas lousas que serviram para cobertura de casas. 
Nao encontrei ce rámica nem objectos de qualquer me
tal; lá tem, ao sair de Rabal para Franca, a sua capel-
linha com S. Sebastiao como protector. 

De Rabal a Sacoias é, pois, urna legoa, e a mes-
ma distancia é de Rabal á Ave l leda 

Vejamos agora se de Rabal a Castro d ' A v e l l á s 
sao duas legoas. Assentando urna regoa graduada na 
carta de Polque (na de 1860-1865, porque nao tenho 
confianza ñas outras) de Rabal para Castro d 'Avel lás , 
p o v o a f á o que está a urna legoa certa de Bragan^a, e 
sobre a estrada que vae de Bragan^a a Vinhaes por 
Al imonde e Gus i lháo , vé-se que a l inha que liga Cas
tro d 'Ave l l á s com Rabal é urna recta de duas legoas 
mét r icas ; vé-se tambem que passa por Meixedo e que 
é tangente á curva superior do B da palavra B R A -
G A N C ^ A . C1) N'este ponto de tangencia existem as 
ruinas de Brigancia , ruinas que descobri quando an-
dava a estudar o tra9ado de Castro d 'Avel lás a C o m -
pleutica ou Sacoias. Estas ruinas es táo a pouco mais 
de meia legoa de Braganca — a medida sobre a carta 
de Polque dá sete millimetros. Vé-se tambem que a 
distancia de Castro de Avel lás ás ruinas de Brigantia 
é de meia legoa métr ica . (2) 

Entre a estrada que vae de Braganca a Donai , e 
s e g u é para a Moimenta, e a ribeira de V i l l a Nova , que 
é quasi tangente á estrada, veem-se bem desenhados 
alguns andares de defeza, pedacos de telha de rebor
do e lages furadas, que serviam para cobertura de ca
sas, ou cabanas. A corda eleva-se pouco ácima da es
trada de Braganga a Donai . Esta é a parte sul das 
ruinas, está coberta de estevas. A matada fronteira 
ao Norte é toda urna deveza de carvalhos; é toda um 
pedregal desde o cuma do Monte a té á Ribeira de 
V i l l a Nova . No extremo noroeste da deveza ha restos 

l1) E m Polque. 
(á) Castro d'Avellás nao vem em Polque; dista urna milha 

de Gostei seguindo para Nogueira. 
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de urna vinha, j á perdida com a filoxera, cujos sucal-
cos foram construidos com pedras arrancadas na de
veza. 

H a tambem urna lenda em V i l l a N o v a a respeito 
da menina. 

A ribeira de Vi l l a Nova, depois de contornar a 
base das ruinas de Brigancia vae desaguar ao Sabor. 

A p o p u l a d o de V i l l a Nova é actualmente de vin-
te fogos, nao contando as casas que eslao espalhadas 
pelas Quintas de Font 'Arcada e por outros pontos 
p róx imos da povoacao. O S. Jorge que figura em 
Braganca na festa de Corpus Chris t i nao tem em Bra-
ganga capella propriamente sua; é recolhido, logo que 
acaba a festa, na capella de S. Sebas t i áo , que está 
p róx ima da cidadella. E ' portanto um hospede em 
V i l l a Nova . 

Todos os annos, no dia 23 de abril , vae a V i l l a 
N o v a acompanhado de muito povo e rapazio, e apa-
geado por um piquete de cavallaria, afim de assistir 
á missa na sua capella e receber umas rendas que 
ninguem sabe em que consistem. Assiste á missa em 
V i l l a Nova , conservando-se fóra da su« Capella , e em-
quanto allí demora é guardado pelos de V i l l a Nova ; 
porque se passar para a outra margem da ribeira, pa
ra as ruinas, nao volta, fica lá. 

Depois trava-se uma lucta simulada entre os povos 
das duas margens da ribeira, em que ficam vencedo
res os de V i l l a Nova; e por fim os povos de arabas as 
margens apresentam ao santo os seus rebanhos que 
sao em seguida benzidos por elle. 

Envie i ao sr. Martins S a r m e n t ó uma nota a res
peito das passeatas annuaes do santo, e n'essa occa-
siáo pedi-lhe que me dissesse tudo quanto soubesse a 
respeito do Deus Br igo; disse me o seguinte na Nova 
A h o r a d a , publicada em V i l l a N o v a de Fama l i cáo era 
I.0 de maío de 1894, I V anno, n.0 2: . 

O D E U S B R I G O 

«Como em todo o Minho , nao faltara era todo o 
concelho de Famal i cáo ruinas de povoacóes , que mais 
podera chamar-se pre-roraanas, que romanas. U m a 
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cTellas fica na freguezia de De láes , na coróa d'um 
monte onde se vé a capella de S. Migue l o Anjo , e é 
sobretudo notavel por sabennos d'uma inscnpgao ('), 
encontrada ñas suas proximidades, qual foi o deus 
principal dos seus habitantes. 

Rste deus chamou se Br igo , Br igo nao é romano; 
os celtistas juram que é céltico, porque o nome se in
terpreta bem pelo irlandez, razao para mim bastante 
para o capitular de pre-celtico. Nao é porem d'essa 
questao que vou occupar-me agora, s e n á o de saber se 
a etymologia p ó J e esclarecer-nos acerca das funcyoes 
que exerceria o velho deus. Infelizmente a etymologia 
pouco adianta. Segundo os entendidos, Gl i i ck , W h i -
tley Stokes, J . Rlvys, a raiz é a mesma que a de bri-
ga, Brigantes, Bngant ia , e implica a ideia d'altura, 
tanto no sentido physico, como no moral. Ass im, se o 
ultimo nome. Br igánt ia , designa urna cidade, e n'este 
caso está decerto a nossa Braganca, na Irlanda desi
gna urna deusa que tem sido identificada com Miner
va. U m Deus Brigante ou um deus Br igo devia ser 
urna especie de paraedro da Brigantia irlandeza; mas 
nao ficamos d'este modo multo esclarecido-. 

Procuremos por outro lado. E ' ponto incontrover-
so que um dos metes a que a Egreja se soccorreu pa
ra destruir a re l igiáo paga, enraisada nos a ldeóes (pa-
gani), foi christianisar os seus locci sacra, os seus deu-
ses, cujas imagens muita vez aproveitou. U m exem-
plo en'.re mil deu-se com a deusa Brigantia, da qual 
se tem por certo que Santa Br íg ida h e r d ó u nao pou-
cas attribuicoes; e, se ha sancto que respire paganis
mo por tojos os poros, é o Anjo S. Migue l , que, co
mo extenmnador do d r a g á o , nao passa d'um irmao 
gemeo de S. Jorge. Quahto a este, Clermont Ganneau 
provou á ultima evidencia que o sancto, precisamente 
como vencedor do dragao, é apenas mencionado nos 
apocryphos, sendo impossivel deixar de ver n'elle o 
h é r o e solar conhecido em todas as mythologias anti
g á s e christianisado com bullas que nao podem ser 

C) A ¡meripeáo é a seguinte: A . BRIGO || F L A V S A I PILI | 
V A L | ABRICÍI | NSISVO | T V M . S L | M . MIIRITO. A Brigo 
Flaits Afili Valabricensis volitm. s{o'vit) líjbens) m'eximo?) mentó. 
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mais falsas. N a mythologia ariana os representantes 
d'este h é r o e solar sao innumeraveis, mas bas t a rá c i 
tar A p o l l o matando a serpente Pythoni , Perseu ven-
cendo o monstro que havia de devorar A n d r ó m e d a . 
Tudo isto symbolisa, como se sabe, a lucta da luz 
com as trevas, figuradas pela serpente ou pelo dragao. 

Nenhuma duvida ha que a re l ig iáo dos nossos 
antepassados era ariana, nao podendo faltar n'ella o 
culto do famoso h é r o e . A elle allude certamente a 
tradicao popular na «historia da bicha de sette cabe-
9as». P o d e r á dizer se que a lenda foi importada; mas, 
quando vemos urna lenda paga localisada entre nós 
em taes e taes sitios, e ainda para mais relacionada 
com monumentos da epocha paga, acreditamos pouco 
em taes importagoes. A «historia da bicha» está n'es-
te caso, com a circumstancia de que o h é r o e toma 
en táo o nome de S. Jorge. Exemplos: em S. Jorge de 
Selho, concelho de Gu i tna ráe s e a pouco mais de 
legoa e meia de De láes , o orago da freguezia mata
ría o d r a g á o ñas proximidades de um castro, chamado 
Monte da Senhora. E m S. Jorge de V i z e l l a mostram-
se mesmo n'uma lage as marcas das ferraduras do ca-
vallo, em que montava o sancto, o despenhadeiro por 
onde rollou o monstro agonisante, o logar d'onde a 
«menina» assistiu á victoria do seu salvador. 

E u explico muito bem que S. Jorge se populari-
sasse entre nós por substituir uma entidade paga, 
cujas proezas j á eram conhecidas e estavam localisa-
das nos tempos pre -chr i s t áos , e nao explico de modo 
algum que já em tempos chr i s táos o povo se lem-
brasse d'apropriar aos castres e aos penedos, marca
dos por signaes chamados pre-historicos, as proezas 
apocryphas d'um sancto qualquer. 

V o u ainda mencionar um outro facto que derra
ma certa luz sobre outia face da nossa questao. A 
pouco mais de dous k i lómet ros , a noroeste de Bragan-
ca, ha uma capaila de S. Jorge voltada para as ruinas 
d um castro. O sancto «reside», em Braganga n'uma ca-
pella da cámara , p róx ima das muralbas da cidadella, 
mas em certo dia do anno vae assistir a uma missa 
na «sua capella» e receber urnas «rendas» , que nin-
guem sabe em que consistem; feito o que, volta para 
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Braganfa , apageado por um piquete de cavallaria e 
por urna turba de rapazes, que tambem o acompanham 
na ida. 

Segundo as maiores probabilidades, o castro ar
ruinado foi a s éde da antiga Brigantia, e tudo faz c rér 
que este S. Jorge seguio os Brigantinos na sua trans-
locaQao para B r a g a i ^ a , com a c ó n d i l o de que o leva-
riam annualmente ao logar, onde fez os seus primei-
ros milagres. E u nao admirava se a tradiccpao contas-
se que esta condi^ao foi significada a principio pela 
fuga nocturna do sancto para a «sua» capella: casos 
d'estes sao vulgares ñas an t igás legendas. Mas certo 
é que nos tempes mais primitivos o castro havia de 
ter um deus tutelar. Nao Ihe sabemos o nome; mas, 
vendo um S. Jorge mythico assistir ao culto n'uma 
capella, voltada para a Brigantia paga, nao é desarra-
soado conjecturar que o nome do velho deus fosse 
idént ico ao do Br igo de De láes , talvez mesmo Br igan-
te, e que n'uma e n'outra parte a facanha que mais 
o caracterisava, a do destruidor do dominio das trevas 
e do inve rnó , motivasse a escolha do Anjo M i g u e l 
para o substituir n'uma, o de S. Jorge para a substi
tuir n 'ou t ra» . 

X l l 

E ' positivo que Brigantia existia no tempo de 
Theodemiro. N o documento n.0 i , éra de 607 vera 
com o nome Vergancia , no de W a m b a vem com o 
nome Bregancia , e em ambos classificada como Pa-
gus pertencente á Chancel lar ia de Braga; j á nao era 
portanto urna cidade. P o r outra parte, se é certo que 
o Mosteiro de Castro d 'Avel las foi fundado em 667, 
nao sena entao mais do que Pagus, e por isso a sua 
ruina vinha de mais longe. Se continuasse a existir 
como Pagus o archivo do Mosteiro de Castro d ' A v e l 
las havia de fazer mencao de Brigantia , ou Bergan-
cia, como faz de de multas povoa9oes que ficam mais 
distantes de Castro d 'Avel las . Viterbo esteve em Bra -
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g a n l a e con í ia ram- lhe o archivo da cámara ecclesias-
tica. O conego Pires, ha pouco fallecido, conhecia e 
lia todas as obras do A r c h i v o , e diz que Brigantia era 
urna cidade que comprehendia a actual Bragar^a e 
que se estendia pelas té r ras de Va ld 'A lva ro , citando 
fontes e propriedades que existem actualmente em 
Braganga! Nao diz coisa que possa acreditar-se. Viter-
bo cita tantas povoagoes das ce rcan ías do termo de 
Bragan9a e que dizem respeito ao Mosteiro de Castro 
d 'Avel las , que é impossivel que entre ellas nao appa-
recesse Brigantia, se existisse; o que diz é que nao 
duvida que Brigantia existisse nao longe das margens 
do Sabor, e nao se enganou. 

Este consciencioso antiquario diz no seu Elucidario 
na palavra Bemquerenca: 

« B e m q u e r e n p a . Este era o nome, que primeira-
mente se deu á V i l l a de Braganfa , por ser o nome, 
que antes tinha o terreno, quinta, ou lugar em que 
E l - R e i D . Sancho I.0 a fez de novo construir; haven-
do dado ao Mosteiro de Castro d 'Avel las as Vil las de 
P é n e l o e S a n t u l h á o em escambo, e troca pelas té r ras 
que fazem assento e arrabaldes desta v i l la . Das in-
queri^oes d 'E l -Re i D . Affonso III, na freguesia de S. 
Vicente de Vimioso, e ñas da freguesia de Santa M a 
ría de Braganga, consta: que o concelho de Bragan9a 
abada as Igrejas de Bragan9a e nao a coroa: e o A r -
cebispo de Braga leva a ter9a, e o concelho outra, 
com as offertas, e os c lér igos que as curam, e ser-
vem levam outra, com as offertas, e mortuarios: E 
isto porque E l - R e i encartou «conce lho em todo o 
Realengo que tinha em Bragan9a, e seu termo e L a m -
pa9as, com a condÍ9ao que povoassem os Vil lares 
ant igos» que estavam despovoados, e que d'elles Ihe 
pagassem os íóros que Ihe eram devidos. P o r é m o 
concelho até ao tempo (das inquerifoes) os nao tinha 
povoado; por que as Ordens Militares e o Mosteiro 
d 'Avellaes Iho impediam com o pretexto de que ti-
nham direito u estes Vil lares e que pelo uso eram 
seus. E que Vi l l a r de Paradinhos fóra da coróa— 
qiwt levabant inde P a r a d a m ad Hominem D o m i n i 
Regis , qu i stabat i n A l v e l i n a ante quam V i l l a de 
B r a g a n c a esset p o p ú l a l a . Ass im consta do extracto 
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das inquerÍ9oes , que se guarda no Arch ivo da Cáma
ra Ecclesiastica de Braganva. A l l i mesmo se guarda 
um livro, extrahido da Torre do Tombo no anno de 
1485; n'elle se ácha o escambo que E l - R e i D . Sancho 
1.0 fez com o mesmo Mosteiro de Castro d 'Avel las , 
que Ihe demittio a sua herdade que tinha em Bra -
gan9a chamada Bemquerenpa, e receber da Coróa a 
V i l l a de S. Giao, e a Igreja de S. Mamede com seus 
terrenos, que al l i demarca e conta, e exime os seus 
habitantes de pagarem portagem: « /« Civi tate B r a -
ganciae nec i n sno termino.-» Feita a carta na éra de 
M . C C . X X V , que é do anno de Christo n 87. Confir
mando, entre outros, Pedro Fernandes, que tinha a 
tér ra de Braganga. Do que se vé que as testemunhas 
da inquerigao nao estavam bem certas das formalida
des do contracto, e so confirmam em o nome da Her
dade, que foi trocada, e no destino da troca, que era 
a funda^ao de urna nova povoacao, e realenga na 
té r ra de Bragan^a. 

«Nao negamos, comtudo que junto ás margens 
do Sabor, e nao muito longe de Braganca, se acham 
ruinas de povoacao antiga, que dizem era a cidade de 
Brigantia , no tempo dos romanos, e que al l i nasceram 
os santos Martyres, Joao e Paulo, (mas emquanto nao 
temos melhores fundamentos, suspendemos o nosso 
juizo) . Como quer que seja, no tempo dos reis Godos 
e dos reis de Leao, a té r ra de Braganga foi governa-
da por Condes e outros grandes Senhores. N o tempo 
de E l - R e i D . Affonso Henriques nao havia povoacao 
alguma que se chamasse Braganga onde hoje a vemos, 
como bem se colhe da doa^íio do Couto que este mo-
narcha fez ao Mosteiro de Castro d 'Avel las no anno 
de 1444; pois nomeando os seus limites entre o Tog ia 
e o R io Sabor, se nao faz mencao de Braganga, que 
boje se acha entre estas duas balizas. D . Sancho, 
po rém, Senhor j á de Bemqueren^a tratou logo de 
projectar a nova colonia, dividindo-a entre V i l l a , C i 
dade e termo. O termo foram os antigos limites da de 
Braganca, em que havia differentes Julgados, Comar
cas ou Concelhos: a cidade comprehendia os peque-
nos povos e lugares que pertenciam á nova C á m a r a 
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de Bemquerenya; a V i l l a emfim, compunha-se dos 
que moravam na cerca do Castello ou nos seus arra-
baldes fóra da dita cerca. Isto se evidencia nao só do 
escambo de que ácima se fallou, no qual se distingue 
o termo da cidade, mas, e principalmente do feral que 
logo no anno de 1187 0 mesmo Rei Ibes deu, o qual 
se acha no l ivro dos foraes velhos, e a sua traduc^ao 
do seculo XI I I se acha na cámara ecclesiastica de 
Bragan^a, em publica forma, mas com o insanavel 
erro de data no anno de 1182, quando D . Sancho 
ainda nao governava, nem tinha adquirido a Herda-
de de Bemquerenfa. (') A s suas formaes palavras sao 
estas: 

Esta é a carta de foro que eu, D . Sancho ífago a 
vos pobladores da Cibidade de Braganca, aquelles 
que som e que ande veir por sempre. Damos a vós e 
outorgamos por foro que todo morador da Cibidade 
de Braganga, que fifilos ouver non seia maneiro; que 
seia o fíilo morto, quer vivo. E moradores da vossa 
V i l l a , que hi herdades ouverem, livremente as pos-
suyan, assi que non seiam sometudas en poder de 
Sayones nem juises. E barones de vossa Cibidade 
sirvam quem quiserem; convem a saber, Re i , ou Con
de, ou Infancoes. . . Servos, e homiziaes e adulterios 
que á vossa V i l l a veerem murar sejam livres e en-
g e o s . . . Mol l e r venda, que com alguem ome, que 
nom for de vossa V i l l a aia seu iojzio . . Homeens de 
vossa V i l l a non den portaje em vossa V i l l a e t c . . 
Pobradores da V i l l a . . . E se peom da vossa V i l l a . . . 
Nemgum pobrador da Cibidade de Bregan^a en todo 
o meu Reyno non dia portage. Damos de mais á C i b i 
dade de Breganya, e aos pobradores d'ella todo Bre -
ganca e Lampacas com seus terminus. . . 

' «No tempo' de Affonso III j á em todos os docu
mentos apparece BraganQa com o titulo de V i l l a , e 
mesmo no foral que elle deu ás aldeias de Braganfa 
para regular s ó m e n t e a cobranca dos direitos reaes, 

O Na cámara de Broganca existia urna copia do proprio fo
ral ou da que existe na cámara eclesiástica: estava em poder do 
padre Joáo Pessanha quando eu sai de Braganca, em 11 de Janeiro 
de 1895. Nao sei se já deu entrada no archivo da cámara. 
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no de 1^53. De sorte que é bem para admirar que no 
a lvará de D . Affonso V , dado na cidade de Ceuta a 
vinte de fevereiro de 1464 a instancias de D. Fernan
do II, Duque de Bragan9a, pelo qual fez cidade a V i l 
la de Braganga com todos os privilegios e liberdades 
que tem as mais cidades do reino, se diga: ouvimos 
certas informafoes que antigamente ella era cidade e 
depois se despovoou, e quando se tornou a reedificar 
ficou V i l l a , pois d'esta destruiíjao e reedifica9ao nao 
apparece o mais leve d o c u m e n t o » . 

O que se conclue de tudo isto é que Brigancia 
nao existió onde boje vemos a cidade de Braganya, 
que só tomou este nome no tempo de D . Aflfonso 3.0; 
em todos os documentos do tempo de D. Sancbo vem 
com o nome de Bemqueren^a. 

O que ficamos sabendo é que existia no tempo em 
que tiveram logar os dous concilios, em L u g o , e que 
no primeiro vem com o nome de Vergancia e no se
gundo com o de Bregan^a, e que em ambos vem 
classificada como Pagus. Temos tambem como certo 
que Brigantia nao existió onde boje vemos a cidade 
de Braganga e que Bemquerenca apparece com o no
me de Bragan^a s ó m e n t e no reinado de Alfonso 3.0. 
Tambem temos como certo, segundo diz Viterbo, que 
no tempo de D . Alfonso Henriques nao bavia no ter
mo de Bragan^a povoacao alguma que se cbamasse 
Bragan^a. 

A s despezas da visita que faz o santo todos os an
uos a V i l l a Nova sao pagas pela cámara de Bragan-
9a, que mette todos os annos em or9amento urna ver
ba de trinta mi l réis para occorrer a ellas, verba au-
ctorisada pelo governo desde tempos que nao pude 
precisar; mas que, segundo me informaram, vem já do 
tempo de D . Alfonso 3.0 

Parece-me certo que os de V i l l a Nova trabalha-
ram na edifica9ao de Bemqueren9a, mas que a ida do 
santo para Bragan9a íoi no reinado de Alfonso 3.0, 
provavelmente contra a vontade dos de V i l l a Nova, 
mas com a condÍ9ao que Ih'o levariam lá todos os 
annos. 

Nao sei se o santo fugiu para Bragan9a: ou haveria 
urna combina9ao qualquer com os de V i l l a Nova , sob 
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promessa de Ih'o levarem lá todos os annos. Nao du-
vido que enchotasse das ruinas o deus Br igo , mas 
esse caso dar-se-ia em tempos que nao posso pre
cisar. 

A t radicgáo diz que a fundacao de Brigant ia data 
do tempe de Moysés ; mas o que falta é proval-o. 

XI I I 

A distancia de Sacoias a Rabal é dada pela recta 
ou directriz que liga estas duas povoagoes e quasi a 
meia distancia d'estas existe Bagal . Ba9al e Sacoias es-
táo subordinadas ecclesiasticamente a Ave l l eda , e bem 
assim Varge (^. Sacoias, a Ave l leda e Varge sao pon
tos que determinam um triangulo scaleno, cujo lado 
maior dá urna legoa, distancia de Sacoias á Avel leda . 

Empreguei tres días em pesquisas no termo da 
Avel leda , e nao encontrei allí vestigios de ruinas ro
manas. H a urna cruz de granito no caminho que vae 
da Ave l leda a Portello; tem nos bracos uma inscripgao 
na qual so pude 1er mi l e sete centos. 

H a na povoacao uma fonte que denota muita an-
tiguidade: tem uma inscripcao sem importancia; e su-
bindo para a egreja ha outra inscripcao tambem sem 
importancia. A egreja é de uma pobreza que envergo-
nha; existem all i algumas sepulturas de ecclesiasticos: 
uma d'estas sepulturas tem a éra de 1700. 

A povoacao está n'uma baixa e dividida ao meio 
pelo rio que tem sua nascente em Hespanha, ñas 
thermas de Calabor. 

U m a grande parte das casinhas da Ave l l eda tem 
um ar bem romano; sao cobertas de louza, como as 
de Baca l e Sacoias e poucas excedem a altura de um 
homem regular. O terreno fértil encontra-se s ó m e n t e 
ñas proximidades do rio, nao excede a quatro ou seis 
hectares. Mais de metade da populacao vive do pro
ducto do carvao que vao vender a Braganca. 

(*) Polque diz Vazeia—deve dizer-se—Varge. 



— 68 — 

E ' , todavia, certo que o rio arrasta areias de ouro 
e que exislem all i jazigos de estanho. 

V i em Bragan^a um annel fabricado com ouro 
colhido ñas areias do rio: mostrou-m'o, ha dez ou do-
ze annos Manoel José de Castro, pharmaceutico em 
Braganga; deve existir em poder dos herdeiros do re
ferido pharmaceutico. H a dous annos, os inglezes mani-
festaram urna mina de ouro na Avel leda , o que cons
ta do respectivo registo existente na cámara de Bra-

A variante d de Compleutica diz quede Robore-
tum a Compleutica sao X X X I I I m. p. ou oito legoas 
e uma milha, segundo a in terpre tado que tenho dado 
ás variantes, quer isto dizer que algumas vezes, e por 
motivos que nao podemos especificar, a marcha de 
Compleut ica para Rabal efifeituava-se por Varge e pe
la Avel leda ; pois que a medida tomada sobre a carta 
de Polque dá uma legoa e uma milha de Sacoias a 
Ave l l eda , indo por Varge a Avel leda, e d'esta forma 
seguiam da Avel leda para o Sabor e Rabal, e pela es
trada que, ainda actualmente se s e g u é da Ave l leda 
para Rabal . Mas n'este caso a estrada tinha mais uma 
legoa e uma milha. 

Nao sou militar, e por isso nao sei absolutamente 
nada de estrategia: parece-me, todavia, que devia exis
tir um troco de estrada que ligasse a Avel leda com 
Portel lo. Este ramal era ao mesmo tempo de impor
tancia económica e militar. 

A variante devia, pois, existir, por que era neces-
saria, económica e militarmente. Compleutica, quasi 
aberta pelo poente e pelo norte, devia ter a sua guar-
nicao. 

X I V 

Existe em Baca l uma i n s c r i p t o latina; está gra
vada n'um cippo de granito de forma cylindrica, e 
serve de apoio ao corrimao da escada de uma casa, 
situada quasi no cimo da povoacao; indicou-m'a Padre 
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Manoel , actualmente parocho em Mairos, perto de Cha
ves. Padre Manoel e outr.os disseram-me que este 
cippo fóra transportado do Castro de Sacoias para 
Ba9al , o que posteriormente confirmou o dono do 
cippo, e A l b i n o Vida l , chefe da estagao telegraphica 
de Bragan9a e natural de Sacoias, disse-me tambem 
que o cippo viera de Sacoias. D i z : 

O V :: V S 
L :: C I F 

A N X X V 
S . T L 

Al tu ra do cippo a contar do solo im,io 
D iáme t ro om,25 
Corpo da letra om,055 
A parte enterrada no solo, pelo menos. . . . . om,3 

Esta inscr ipgáo es tá inédi ta . 
Conservam-se em poder dos irmaos Vidaes, natu-

raes de Sacoias, duas inscripgoes latinas, cujos cippos 
sao de schisto que abunda na localidade. Foram am
bas publicadas na Revis ta de Borges de Figueiredo; 
urna d'ebtas publiquei-a no meu Relatorio sobre as 
ruinas de Castro d 'Avel las , Revis ta da Sociedade M a r -
tins S a r m e n t ó , em 1889, P- 92- ^ respeito destas ins-
cripcoes, diz H ü b n e r : 

Hubner , Supplementum 7 . H . L , 903. 

5619. Sacoias prope Bragan^a, lapis altus m. 1.37, 
latus m. 0,3. 

Litterae sund rudes, altae m. 0,6, saeculi puto 
primi. 

A R R O 
C L O V 

A L 

Descripsi ex ectypo misso a Figueiredo, qui edit 
Revis ta Archco log ica 1887 p.92; Pinheiro Rev. de G u i -
mardes V 1889 p. 88. 
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Figueiredo comparat Arronis nomen in titulo Se-
goviensi u 2735 nomen deest. 

Figueiredo legit a r r o cloii(ti) a(nimo) libens. 
Nescio num praestit a r ro cloutai . 

5420. 
Sacoias prope Braganca, ubi servatum. Cippus al-

tus m. 1.6, latus m. 0.4. 

rosa 
D M 
F L A o 

F E S T I F 
A N N X X X 

S T T L 

Figueiredo, Revis ta Archeo log ica I 1887 p. 92, 9 v. 
Estes cippos nao os conhecia Borges de Figueire

do, foram-lhe indicados por A l b i n o V i d a l . 
N o meu relatorio sobre as ruinas de Castro de 

Ave l l á s fiz mengao de uin precioso adiado. 
Conversando com A l b i n o V i d a l sobre coisas de 

Sacoias disse-me que possuia um bezerrinho de bron-
ze e que seu pac o a c h á r a n'uma vinha do Castro de 
Sacoias. E ' effectivamente de bronze, e é urna vaqui-
nha, um primor de arte. 

T e m entre as pontas um furo onde devia apara-
fusar urna meia lúa: é pena que j á Ihe faltasse aquel-
le apénd ice . Foi-me cedida pela quantia de doze 
mil reis, e foi enviada para a Sociedade Martins Sar
men tó . 

Os andares de defeza do Castro de Sacoias quasi 
que tém desapparecido na metade voltada para poen-
te, na outra metade desenham-se ainda perfeitamente. 

A povoacao está n 'uma baixa e encostada ao Cas
tro pelo lado sul; pelo norte é completamente aberto. 
O dorso do Castro estende-se de norte a sul. H a rui
nas ern todo o dorso, e ha ahi um espaco de terreno, 
muito coberto de pedras, a que os de Sacoias cha-
mam — o Castro. N o extremo norte o Castro, é 
completamente aberto. O templo romano devia ser al-
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l i , e sobre elle edificaram urna igreja os christaos. A 
telha romana e a commum ahi existem misturadas; as 
lapides da familia V i d a l foram all i desenterradas, e ahi 
cavou,- durante um dia, Borges de Figueiredo para 
depois os i r m ü o s campainhas de Lisboa e Porto dize-
rem «que Borges de Figueiredo tinha descoberto duas 
lapides romanas em Sacoias; ora, essas lapides eram 
as dos Vidaes! Parce sepult isl S im. Mas nao hade, um 
dia, deitar a Verdade a cabera fóra do seu poco? 

Vanas pessoas de Sacoias, e entre ellas A l b i n o 
V ida l , me informaram de que apparecera na coróa do 
Castro um candelabro de bronze, ornado com figuras 
do mesmo metal. Tendo feito indaga9oes a este res-
peito, disseram-me que fora transportado para Bra-
ganya por um individuo que tinha propriedades em 
Sacoias. 

A povoagao de Sacoias é p e q u e ñ a , tem apenas 
quarenta e oito fogos. A igreja é bonita, es tá bem 
construida. Afrente é elegante e ornada com columnas 
retorcidas. 

P inho L e a l diz com referencia a Sacoias: 
« Orago da freguezia N . S. da Assumpfao. 

Segundo a lenda, no primeiro de dezembro de mil 
seis centos e quarenta, dia da primeira acclamafao 
de D . Joao IV, tocaram (repicaram) os sinos da 
egreja sem que alguma pessoa os tangesse. Es 
te milagre foi authenticado pelo cabido da Sé de 
Miranda, i n sede vacante; e constando isto á rainha, 
D . L u i z a de Gusmao, mulher de D . Joao IV, mandou 
á padroeira da freguezia uns riquissimos vestidos de 
tela branca. 

«No dia quinze de agosto, que é a festa principal 
da Senhora, havia aqui, antigamente, um concorridis-
simo arraial. 

— A igreja matriz fica fóra do lugar, pelo que o 
Santissimo está n'uma capella, dentro d'elle. 

A igreja é antiquissima, e segundo a t radicáo foi 
construida no tempo dos godos, sendo depois mesqui-
ta mourisca.» 

P inho L e a l foi mal informado: a egreja matriz nao 
fica fóra do lo^ar, es tá n'uma baixa, na p o v o a c á o , 
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cercada de casas e fóra do Castro. A egreja antiquis-
sima (as ruinas d'ella), es tá no extremo do Castro, on
de existe urna oliveira. F o i n'este ponto que Borges de 
Figueiredo se d e m o r ó n um dia com escavafoes. E ' 
esta a egreja velha ou o sitio onde existiu um cemite-
rio romano, e por ahi passariam tambem os godos e 
os á r a b e s . E ' verdade que chamam a este sitio a — Egre
ja velha: está no Castro. Figueiredo disse-me que Sa
cólas era a velha Brigantia . 

Nao me repugna admittir que Sacoias fosse sa
queada e que o nome que tem actualmente aquellas 
ruinas notaveis venha de saco ou saque. Que Castro 
d 'Avel lás foi arrasada é para mim quasi certo 

Parece-me que Miranda do Douro teve a mesma 
sorte. Oito k i lómetros a leste de Miranda existe uma 
povoacáo chamada Alde ia Nova . H a all i ruinas roma
nas muito notaveis, a ju lgar pelas ruinas que al l i 
existem e por urnas inscrip^oes que me entregou o 
meu amigo e predilecto discípulo, capi táo Adriano Be
fa. N a carta da Hespanha romana do engenheiro Char
les, vem Mirobr iga no sitio em que existem as ruinas 
de Alde ia Nova . 

A s referidas inscripcoes enviei-as, h a v e r á dois an-
nos para a Sociedade Martins S a r m e n t ó , e bem assim 
as seguintes provenientes do Felgar, povoacáo situada 
a legoa e meia, a leste da V i l l a de Moncorvo . 

Estas inscripcoes, as do Felgar appareceram n'um 
sitio chamado a Carvalhosa por detraz do Cabero da 
Mua , no prolongamento do monte Roboredo e tambem 
próx imo dos jazigos de ferro, que foram explorados 
pelos romanos, e n'aquelle mesmo sitio. Nao me en-
viaram nota do corpo das letras e as dimensoes das 
lapides. Estas tém respectivamente os dizeres se-

N. 01 N.0 2 

R E B V R R V S 
A R I . S E V R V 
S ^ A N A R E 

L I A . L X I I 

C O R A C I A 

V X O R 

A N . L I I 
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Sao ambas funerarias. A primeira parece dizer — 
Reburros Seviro da Centuria Narel ia falesceu tendo 
sessenta e dous annos de edade. 

Nao sei o que queira dizer A R I , nem se existiu 
urna Centuria Narelia; sei que o C invertido o quer 
dizer Centuria, que algumas vezes se marca assTm—> 
O n.0 2 diz que Coracia, mulher casada falescera ten-
do cincoenta annos de edade. 

X V 

Antes de tratar da estrada de Castro d 'Avellas a, 
Vinhaes, é necessario fazer mengáo do importante 
Castro de Meixedo e de um cippo que existe no alto 
do caminho velho de Font 'Arcada; este Castro tem di
versos nomes ñas cercanias de Meixedo. Os de M e i 
xedo chamam-lhe- Castro de Meixedo, os de Cai rego-
sa Castro do Thezouro ou Torre do Thezouro, os de 
Donai—Lombeiro Branco, e tem ainda o nome de Cas
tro da Moura . O nome de Lombeiro Branco provem-
Ihe certamente da cor do shisto que o constitue. 

E ' completamente inaccessivel nos dois ter?os que 
olham para o sul, o outro ter^o constitue a flexa, 
dando-se ainda a circumstancia de ser banhada por 
uma torrente a parte inaccessivel. Esta torrente toma 
o nome de Ribeira de V i l l a Nova , e defronte d'esta 
povoafao existem as ruinas de Brigancia , ficando as-
sim V i l l a Nova e Brigantia frente a frente, e separa
das pela ribeira. 

Entre o Castro de Meixedo e esta povoa9áo exis
tiu um sitio chamado o Padrao: ninguem me pode di
zer de onde procedia aquelle nome. O alto do Padrao 
é uma explanada por onde passava a estrada ou cami
nho que seguia de Bragan^a para Carregosa, antes 
de construida a estrada de Braganca ao Paramio. 

N o ponto mais elevado do Padrao e precisamen
te no A l t o de Font 'Arcada , l inha divisoria das aguas 
do Sabor e da ribeira ou torrente de V i l l a Nova , en-

10 
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contrei urna pedra, entre as silvas do comoro, e com 
urna das faces perfeitamente bem aparelha, contendo 
a inscrip^ao seguinte: 

C A 
B A R . A parte plana da pedra contem a inserí-

p^ao, o reverso está desbastado grosseiiamente. Dis-
seram me varias pessoas de Meixedo que o cippo de 
Fon t 'Arcada é um marco de limite do termo de Mei
xedo. Os marcos de limite de termo tém em Traz os-
Montes o nome de marras. 

Soube no Governo C i v i l de Braganfa que a mar
ra de Fon t 'Arcada nao es tá registada n'aquella repar-
t i fáo; mas o que achei extraordinario foi dizerem-me 
que havia mais duas semelhantes, unía em Canegosa 
e a outra em Soutello, accrescentando que a de Car-
regosa nao marcava o limite do termo desta povoac^ao. 
Lembrei-me que a inscr ip^áo tivesse um sentido cy-
prianista, mas o sitio onde a inscr ip9áo appareceu, con
tiguo ao P a d r á o levava-me ao quasi convencimento 
de que aquella pedra era effectivamente um padráo . 
A conv ic fáo tornou-se completa desde que achei, por 
meio de permutacoes a so lugáo seguidte: A . B R A C . — 
tantos mi l passos a contar de Braga . 

A s letras es táo bem gravadas, e tém ñas tres 
marras a mesma forma, disposi^áo e corpo: vé-se bem 
que foram gravadas pelo mesmo artífice. 

Os marcos de limite de termo sao urna p e q u e ñ a 
pedra que os camponezes respeitam, e táo p e q u e ñ a 
que multas vezes fica coberta pelas lavouras; neste 
caso, o lavrador escavou a térra com o pé , e logo 
que descobre uma parte do marco, s e g u é o seu ca-
minho. 

F i z varias permutacoes com as letras qne com-
poem a inscrip^ao: achei—Barca, cabra e cabar. Ten-
do pedido informagoes a algnmas pessoas de Garre-
gosa e de Soutello a respeito das marras d'estas po 
voagoes, fiquei sabendo que as tres marras tinham os 
mesmos dizeres, e as letras a mesma forma e corpo; 
além d'isto j á sabia que havia, p róximo de Carregosa 
um sitio que tem o nome de Lombo da V i a . C o m o es
tas duas marras pertencem á etape de Veniatia a Pe-
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tavonio, farei men^áo d'ellas, e mais circumstanciada-
mente quando tratar da etape a que pertencem. 

R i : i . \ T O K f O 

Mofare as i-Qiinas romanas dcscobertas junio 
da povoa^ao de Oastro d'Avcllás no mcx de 
fevcieiio de 1889 c sobre o reconheci-
m é n i o que ñas referidas raí íñas fez «losé 
Henrlques Plnhelro por eonta da Moeieda-
de Harlins Sarniento 

Está situada a p o v o a c á o de Castro d 'Avel las a 
quatro k i lómet ros ao poente de Bragan^a ('), n'um 
formosissimo valle, á beira da ribeira de Grandaes. 
Tem actualmente vinte e seis fogos, que se empraza-
ram em terrenos que pertenceram ao extincto mostei-
ro de S. Salvador, Este mosteiro era de monges be
nedictinos e foi fundado, segundo dizem, por S. F r u 
ctuoso no anno de 667. Pertenciam-lhe t é r ras e cou
tos em que entrava Braganca, ou antes Bemquerenga, 
e que depois foram permutadas com el-rei D . Sancho I. 
Na herdade de Bemquerenca mandou aquelle monar-
cha edificar a vi l la do mesmo nome, sendo só mais 
tarde que appareceu o de Braganca. O D . Abbade ti-
nha poderes prelaticios, e a sua jurisdiccao estendia-
se á vi l la e a todas as suas dependencias, nomeando 
e dando investidura aos magistrados públ icos . 

Fo i tambem famoso aquelle mosteiro pela hospe-
dagem que n'elle fez D. A lam á filha do rei d 'Arme
nia, que ia em rom aria a S. Thiago, a qual raptou, e 
d'elle procedem illustres familias, a c r é rmos em Fran
cisco Ribeiro de Sampaio na sua Memor ia sobre os 
monumentos lapidares de Castro d 'Avel las . F o i extin
cto por D. Joao nr e com suas pinguissimas rendas foi 

0) Ou cinco, contando da Cidadella de Braganca. 
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fundada por este monarcha a S é de Miranda no anno 
de I545-

A antigruidade do mosteiro attestam na as ruinas 
que al l i existein. A enreja era de tres naves; os tres 
arcos a índa de pé sao de architectura románica ; toda 
a fabrica é de tijolos e argamassa grosseira em cama-
das alternadas. 0 arco da nave central, oom um pe
q u e ñ o corpo d'egreja de construcfao moderna, formam 
a egreja actual; o arco do lado do Evangelho com 
outro appendice formam a sacristía, casa de arrecada-
cao e baptisterio; o do lado da Epístola está destacado 
da egreja, a índa completo, posto que bastante arrui
nado. A casa de residencia do parodio foi edificada 
sobre parte das rumas do mosteiro, porque al l i se 
véem a índa restos de paredes da mesma fabrica dos 
arcos e algumas portas em arco romano. A s paredes 
do adro assentam tambem em restos das paredes la-
teraes do corpo da egreja antiga, cuja ábs ide es tá 
a índa completa. 

Encarregado pelo sr. dr. Martins S a r m e n t ó , em 
janeiro de 1887, de indagar se no adro da egreja de 
Castro d ' A v e l l á s existiriam duas aras devotadas ao 
deus Aerno , fui áque l l e local e nao encontrei nenhu-
ma das referidas aras. Encontrei no cemiterio, quasi 
de todo enterrada, uma bonita lapide funeraria de bel
lo marmore branco com a seguinte inscr ipgáo: 

palma 
palma palma 

D M 
P R O C V L E I O 

G R A C I L I 
A N N O R V M L V 

S T T L (') 

Encontre i tambem dentro da egreja, meio mettido 
na parede, o t úmu lo do conde d'Ariaes ou de Ar ies 
Anes . E m Castro d 'Ave l lás ha uma ponte com o no-
me de ponte d 'Ariaes (:í); junto á povoa^ao urnas pro-

í1) O A N da quarta linha ligados. 
(?) E ' romana e de tres arcos. 
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priedades chamadas - t é r ras do conde—e ao sul da 
povoa^ao, a distancia de um ki lómetro , urnas p r o p i e 
dades denominadas—o condado—. O túmu lo tem a 
data de 1300 (éra) . 

Sobre as humbreiras da entrada do adro da 
igreja existem dous leopardos (?) de um metro de 
comprimento, talhados em granito, que, apesar de 
grosseiramente esculpidos, tem uma e x p r e s s á o de fe-
rocidade bem caracterisada. A jtdgar pela exculptura 
sao de tempos visigóticos. 

Vol te i para Braganga, e dei conta ao sur. Martins 
S a r m e n t ó do que tinha encontrado em Castro d ' A v e l -
lás. Respondeu-me o seguinte: —logo que na inscri-
pgao nao apparega o nome Aerno bem claro, ou de 
qualquer deus lusitano (nao romano) incluindo algum 
deus Lar , evaporou-se o desejo de qualqner con
quista. 

Todav ía , estas interessantes coisas tém seus feiti-
gos: a importancia do mosteiro, as suas ruinas de as
pecto tao antigo, as aras que al l i existiram, a lapide 
romana, o túmulo do conde d'Ariaes, embora do se-
culo X I V , os leopardos de granito, a lenda do t ú m u l o 
de Caio Sempronio encontrado em 1591 a quatro k i 
lómet ros a N O . de Castro d 'Avellas , em Castrellos, 
com nove mi l moedas d'ouro do tempo d 'Antonino, o 
nome e belleza do local; tudo isto me affluiu ao espi
rito, e resolví lér o que podesse encontrar em Bra-
ganga a respeito de Castro d 'Avel las , e voltar lá de-
pois. 

Fo i a Memoria sobre as ruinas do mosteiro de 
Castro dAve l l á s de Francisco Xav ie r Ribei ro de Sam-
paio, publicada no quinto volume das Memorias da 
Academia Real das Sciencias em 1783, que me ser-
viu de guia, e que por isso passo a extractar: 

« Qua l nao foi o meu espanto, quando ao lado 
da Epís to la vi um marmore de quatro palmos de altura 
e dois e meio em quadro, no alto do qual havia uma 
abertura, ou buraco de meio palmo de comprimento 
e quatro dedos de largura; e á roda d'este buraco 
uma rasgadura, que mostrava que era para al l i encai-
xar uma pe«ja. Tudo isto indica que aquelle marmore 
era uma ara e que aquelle buraco era onde se intro-
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duzia a pe^a de metal ein que se accendia o fogO 
para o sacrificio A inscripfao é concebida na 
forma seguinte: 

D E O 
A E R N O 
O R D O 

Z O E L A R V M 
E X V O T O 

< . . . . . . . Nao podemos duvidar que seja urna de
dicatoria d'aquella ara a Deus .¿Eterno. Pois que Aer -
no nao pode deixar de ser urna abreviatura de /Eter
no N a parede de urna casa de Castro d 'Ave l -
lás se acha outra pedra que tem palmo e meio de al
tura e um de largura: mostra ser remate de pedra 
maior e tem á roda alguns lavores e urna inscripfao 
mutilada, na qual se deixa ú n i c a m e n t e perceber o se
guinte: 

D E O A R 
N O . M 
A C I D I 

«O dono da casa, em cuja parede se vé esta 
inscrip9ao, me informou que elle a achara em uma 
parede velha do mosteiro, e que fazendo a sua casa 
de novo, a t r anspor t á ra para a dita parede para a 
conservar, e que tanibem constava que se tinha 
achado outra igual em uma antiga igreja que fica em 
um outeiro junto áquel le logar.» 

Accrescenta ainda Ribeiro de Sampaio que fal
lando com um erudito sobre este assumpto, elle dis-
correra assim—Ordo quer dizer Curia , Senado, Re-
publica, etc. D u Ganga.—Zoelarum é nome nacional 
de que se lembram os A A . da Geographia antiga na 
divisáo das Hespanhas. O abbade Baudrant diz no 
seu Lexicón geographico - Zoelae popu l i Hispanice 
Terraconensis i n ora A r t u r u m quorum Urbs Zoela. 

«O abbade Langlet , tratando da geographia an
tiga na primeira divisao da Hespanha em ulterior e 
citerior, subdivide esta, que tambem se chama Terra-
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conense, em vinte e oito povos ou na^oes, das quaes 
a segunda era a dos Astures, que subdivide nova-
mente em Astures Transmontanos, que sao os Astures 
de Oviedo, e Astures Augustanos, cuja cidade princi
pal era Astorga, e a esta regiao pertencia BraganQa 
com o nome de Brigascium Brigaeciorum, onde os 
geographos suppoem os povos Zoelae: e mal se po
derla duvidar que estes Zoelae fossem os habitado
res de Castro d 'Avel lás , á vista da inscrip^ao que alli 
apparece. . . . . . e talvez ainda se descubra que Cas
tro d 'Ave l lás foi a cidade Zoelae.» 

«Suppos to a verosimilidade d'aquellas conjectu-
ras, devenios; discorrer que, sendo aquelle monumen
to romano, isto é, latino, foi feito por povos de do-
minagáo romana, ou fossem de municipios ou de co
lonias, que fundando-se o mosteiro de S. Salvador de 
Castro d 'Avel lás , onde aquelle monumento se achava 
no anno de 067, tempo em que aquelles territorios 
eram occupados pelos godos, seria n'aquelle sitio 
achado o monumento e conservado pelos monges co
mo urna antiguidade, e para maior recato posto na 
igreja, como vemos praticado em Braga e n'outras 
partes d'este reino.» 

Viterbo transcreve tambem a inscr ip9áo da ara da 
O R D O Z O E L A R V M ; tenta po rém alterar a palavra 
A E R N O , dizendo que deve ser A V E R N O , deus dos 
infernos; d'onde conclue que os povos zoelas presta
ría m culto a P lu t áo , e accrescenta: «Ora n á o é de crér 
que esta pedra fosse adduzida de multas leguas de dis
tancia para este sitio: portanto devenios presumir que 
os zoclas de quem aqui se faz men(jáo habitaran! náo 
longe d'este logar. E sendo certo que na primitiva l in-
gua dos hespanhoes sempre Br iga 
fica natural se dissesse Zelobriga ou Cel iobr iga , esta 
cidade ou notavel p o v o a c á o dos Zoelas; e que esta nos 
ofifere^a ainda alguns vestigios n á o longe do Sabor .» 

D i z tambem na nota i1): «E' logo bem de presu
mir, que no Si t io ou A r o de Braganga existiu algu-
ma cidade, na qual a Ordem dos Negociantes ou A r 
tistas dos Zoelas, dedicaram aquella M,einoria a Plutáo.» 

(*) Elucidario. 
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O medico Antonio Pires da Si lva , que era natural 
de Braganga, na sua obra intitulada Chronog raph i a 
M e d i c i n a l das Caldas d 'Ala fóes diz que na egreja de 
Castro d 'Avel las existe urna ara consagrada a Deus 
Eterno. 

Vol te i , pois, a Castro d 'Avel las em melhores con-
digoes de servir o meu amigo, o snr. Martins Sarmen
tó, tomando como principal guia a Memoria de Ribei-
ro de Sampaio, e disposto a examinar interior e exte-
riormente todas as casas de Castro d 'Avel las , se ne-
cessario fosse. 

Soube, depois de minuciosas indagagoes, que a 
ara da Ordo Zoelarum fora extorquida á parochia de 
Castro d 'Avel las pelos irmaos Assis em 1846, quando 
um d'elles era administrador do concelho de Bragan-
ga, e que d'ella mandaram fazer urna urna para collo-
car sobre um mauso léo da familia, que existe no ce-
miterio de Braganpa, e que boje pertence á familia de 
J o s é Castro Ledesma, filho de um dos irmaos Assis . 

F i z algumas averiguagoes infructíferas afim de 
descobrir a outra ara; mas finalmente disse-me um in
dividuo da localidade que n'uma casa á entrada da 
povoa^ao bavia urna pedra branca mettida na parede. 
Pedi-lbe immediatamente que me conduzisse a essa 
casa. Lá estava o monumento, o mesmo de que falla 
Ribeiro de Sampaio, mettido na parede de urna casi-
nha de urna só janella: l i da rúa, á- distancia de cinco 
ou seis metros, a inscripgao seguinte: 

palma 
palma palma 

D E O A E R 
N O . M 
. A G I D I 

O monumento está partido pelo meio das letras 
da terceira linba, e antes do A cabia ainda outra letra, 
pelo menos. Passados oito ou dez dias adquiri-o pela 
quantia de i$8oo réis (A). 

Apesar de ser um pouco tarde, nao voltei para 
Braganga sem perguntar aos individuos que me tinham 
acompanhado n'aquellas averiguagoes se Castro d 'Ave l -
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las era povoaQao muito antiga, e pedi-lhes que me 
contassem tudo o que a este respeito soubessem. Dis-
seram-me que tivera antigamente s ó m e n t e nove casas, 
e que os moradores d'estas vieram de um outeiro si
tuado ao poente da povoagáo. A s casas de Castro d 'A-
vellás es táo todas alinhadas á beira de um caminho 
que conduz ás aguas thermaes, que es táo a seis-
centos ou oitocentos metros a N O . da povoa9áo . A 
cavalleiro das primeiras casas que se encontram, indo 
de Bragan^a, existe um outeiro quasi inaccessivel do 
nascente; está quasi todo coberto de carvalhos e en
tregue á cultura de cereaes em parte da rampa do 
sul e norte; este outeiro é denominado—a Torre Ve-
Iha —; termina ao poente por um outeirinho que é a 
parte mais elevada e o extremo do outeiro da Torre 
Velha . A estes terrenos, seguindo sempre para o poen
te, succedem-se outros denominados — tér ras de S. 
Sebastiao—ou simplesmente —S. Sebas t i áo —; perten-
cem ao termo da freguezia de Gostei, que dista de 
Castro d 'Avel lás cerca de dois k i lómet ros . 

Os homens que me disseram que a p o v o a f á o de 
Castro d 'Ave l l ás fóra formada por nove casas, con-
duziram-me, a meu pedido ao outeiro da Torre Velha . 
A meia encosta do outeiro principiei a ver fragmentos 
de telha de rebordo; chegando ao cume vi com abun
dancia fragmentos d'aquella telha e de discos de 
granito, que nao eram senáo pecas de moinhos de 
máo , pedacos de cerámica grosseira e vermelha de 
impor ta^áo . T inha subido o outeiro da Torre Velha 
com bem fundadas esperancas de ahi encontrar vesti
gios de ruinas; náo me enganei, pois eram táo abun
dantes que náo duvidei de que a Torre Ve lha fora a 
séde d'um antigo povo. 

E r a muito tarde e náo tinha tempo de verificar a 
ex tensáo das ruinas, porque o dia ia desapparecer. 
Apanhe i alguns d'aquelles cacos e um pedafo de 
marmore branco, igual na cor e contextura ao da la
pide funeraria que tinha visto no cemiterio de Castro 
d 'Avel lás e ao do monumento do deus Aerno . No dia 
seguinte fui ao cemiterio de Braganca, e lá vi sobre 
o mauso léo da familia J o s é Castro Ledesma, urna ur
na torta, e parece que desbastada á grosa, feita de 

11 
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marmore igual em contextura ao do fragmento que 
trouxe da Torre Ve lha . Esta variedade de ca lcá reo é 
granuloso, branco, de graos nao muito finos, crystal-
linos e pouco adherentes: nao faltam ñas ruinas fra
gmentos de marmore d'esta contextura e cor. E ' pro-
vavel que baja pedreiia nos terrenos das ruinas, por
que encontrei alguns pedamos d'esta variedade com 
ganga e como que cuspidos da rocha. Entre Bragan-
ga e Castro d 'Avel las abunda a serpentina e o calca-
reo grosseiro debaixo de terrenos de transporte ou 
de marga. O marmore do monumemo ao deus Aerno é 
tambem granuloso, pouco puro, manchado de a rgü ía . 

Vol t e i ás ruinas, e verifiquei que se estendiam 
pelas t é r r a s de S Sebas t iáo . Quasi no meio d'estas 
té r ras ha urna p e q u e ñ a collina, separada do outeiro 
da Torre Ve lha por urna bem accentuada depressao 
de terreno, onde apparece tambem alguma telha de 
rebordo, grande quantidade de fragmentos de telha 
commum e muita pedra de mistura com a tér ra ; na 
parte mais elevada da collina havia como urna man
cha de caliga. Suspeitei desde logo que allí existiriam 
as ruinas da igreja de S. Sebas t iáo . Observei que nos 
sulcos que as aguas das chuvas tém cavado no decli
ve da coll ina está descoberta a pedra dos entulhos; o 
cascalbo e os fragmentos de telha foram arrastados 
para o valle. H a vestigios de ruinas na extensao de 
quatrocentos metros approximadamente, na d i rec^áo 
L O . , a contar da base do outeiro da Torre Velha , isto 
é, da povoagao de Castro d 'Avellas. 

u 

Informei o snr. Martins S a r m e n t ó áce rca do acha-
do da ara e da descoberta das ruinas; enviei-lhe os 
desenhos de dois objectos de bronze que eu tinha 
adquirido; um é urna fíbula semelhante á que o snr. 
Martins S a r m e n t ó e n c o n t r ó n em Sabroso, e que tem 
o n.0 97 na obra do snr. Cartailhac—Ag-es prehisto-
r iques de VEspagne et du P o r t u g a l . A fíbula foi en-
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contrada poucos dias antes na Torre Ve lha , no sitio 
onde principiei as escava9oes; o outro objecto tinha 
sido encontrado perto do mesmo sitio, poucos mezes 
antes, pelo dono da propriedade: parece ter sido tam-
bem um fíbula. N'este mesmo local encontrei á su
perficie do terreno muitos fragmentos de ce rámica de 
importagao. 

Esco lh i este local para fazer algumas pesquizas, 
marcando urna faxa de terreno á beira de urna seá ra 
de centeio e d'uma mata de carvalhos na meia encos-
ta S E . do outeiro. Poucos dias depois recebi urna 
carta do sur. Martins S a r m e n t ó , auctorisando-me a fa
zer escava^oes ñas ruinas por conta da SOCIEDADE 
MARTINS SARMENTÓ, e pedindo-me que Ihe cedesse 
os dois objectos de hronze que j á mencionei. 

A o quarto dia de trabalho, com quatro homens, 
reconheci que estavamos trabalhando dentro de uma 
casa, pois que tinhamos na nossa frente duas paredes 
convergentes construidas de pedra secca, e cujo pon
to de concorrencia estava muito p róx imo de nós . E m -
quanto nao encontrei as paredes fiz a explora^ao com 
pouco cuidado: encontrei muita pedra, e tanta que 
me parece que destrui a parede da frente sem dar 
por isso: pareceu-me que eram entulhos, e tinha 
pressa de encontrar uma parede. Ca lcú lo que explo-
rei s ó m e n t e metade do interior da casa, levando a es-
cavacao rente com a rocha que estava coberU de 
lousas presas á rocha branda por pregos de ferro. 
Puz assim á vista a parede posterior N . , encostada á 
rocha e que mede nove metros de comprimento sobre 
metro e meio de altura; a lateral a O., que tem sete 
metros de comprimento e outra média perpendicular 
á lateral a O. e distante da posterior quatro metros. 
A lateral a E . era muito baixa, porque d'este lado a 
rocha está quasi á superficie do terreno. N o extremo 
O. do compartimento appareceram alguns ossos hu
mano em estado de decomposifao muito avanzada; 
talvez fossera de dois cadavares, porque estavam se
parados em duas porgoes aos dois cantos do compar
timento. Se os dois c a d á v e r e s foram all i enterrados, 
as sepulturas estariam orientadas na direc<jao O E . , 
porque a parede a O. estava argamassada e pintada 
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de vermelho. N o extremo E . do compartimento havía 
restos de carvao de carvalho, algum muito bem con
servado, e alguns fragmentos de lou9a grosseira. 

Os objectos de incontestavel interesse encontra
dos n'esta casa sao: o remate de urna lapide romana 
contendo duas linhas de inscripgao onde se Icem dis-
tinctamente as letras seguintes: 

. . . . E C I . 
C O R N E L I . 

o remate de outra lapide contendo somante a roseta 
symbolica, dois pedamos de columnas, um contendo a 
base e parte do fuste, outro o capitel com parte do 
fuste, uma peca de bronze que seria a aza de um vaso 
do mesmo metal, a extremidade de um chifre de tou-
ro, que continha um objecto de bronze, semelhante a 
uma agulha com a cabega achatada e furada. Appare-
ceu tambem um bloco de marmore branco muito puro 
e da raesma granulacao da dos cippos, e alguns fra
gmentos de louca d ' impor tacáo . Nao continuei com as 
escavacoes n'este sitio, porque a E . e N . a rocha está 
quasi á flor da tér ra , e a O. havia uma sementeira de 
centeio ( i i ) . 

Mandei abrir vallas na p e q u e ñ a esplanada do 
cume do outeiro. O terreno tem n'este sitio apenas 
cinco- ou seis dec ímet ros de profundidade; encontrei 
ahi restos de paredes, entulhos e cerámica grosseira 
com abundancia. 

Disse que o outeiro, denominado vagamente 
Torre Ve lha , termina ao poente pelo outeirinho. No 
lado O. principiam os terrenos denominados S. Sebas-
tiao; n'esta direccao, e junto á base do outeirinho, 
que para este lado tem a rocha á v sta, v i , quando íiz 
o reconhecimento da extensao das ruinas, muita telha 
de rebordo, tijolos e fragmentos de argamassa. 

Ter ia principiado as escavacoes n'aquelle sitio, 
se nao tivesse tido difficuldade em tratar com o dono 
do terreno quanto Ihe devia dar de indemnisa^áo , 
pois que estava semeado de centeio. Effectuada o 
contracto verbal, chamei para alli quatro homens, que 
em poneos minutos de trabalho puzeram a descober-
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to dois ou tres metros quadrados de um pavimento 
construido de argamassa grosseira, e tao consistente 
e liso, que julguei primeiro que era construido de 
granito. Reconheci desde logo que estavamos traba-
Ihando no á n g u l o do pavimento, pois que do lado E . 
t o p á m o s com um muro construido de pedra e cal, 
encostado ao outeirinho, e do lado N . resto de parede 
ao nivel do pavimento e formando á n g u l o recto com 
o muro. 

N o dia seguinte verifiquei que o piso coberto de 
argamassa continha seis plintos de granito, dispostos 
em duas linhas, ambas na direcgao NS. , distanciados 
uns dos outros pelo intervallo de tres metros e meio, 
approximadamente. Sao formados de pedras de gra
nito; as pedras que rematam cada plinto sao inteíras , 
rectangulares, e as arestas horisontaes medem ses-
senta e oito cen t ímet ros cada urna. A superficie su
perior e horisontal d'estas pedras está a oito centí
metros ác ima do nivel do piso de argamassa. A pri-
meira pedra de cada plinto assenta sobre outra maior, 
a terceira, quarta e quinta carnadas sao formadas, 
cada urna, de duas pedras que váo successivamente 
augmentando de tamanho até ás que assentam sobre 
a rocha. 

O piso de argamassa mede de N . a S. quatorze 
metros, e nove metros de E . a O, Do lado do nascente 
está bem determinado, porque ha ahi restos de parede 
encostado ao corte feito na rampa O. do outeirinho; 
ao norte ha vestigios de parede, mas debaixo d'esta 
parede appareceram mais dois plintos em novembro 
próx imo passado, que o proprietario do terreno poz a 
descoberto, quando andava tirando duas pedras do 
primeiro plinto do norte para as vender. A o poente 
encontrei parte do pavimento destruido, e tendo feito 
algumas pesquizas para procurar terceiro alinhamen-
to de plintos, nao o encontrei: estas pesquizas foram 
feitas s ó m e n t e a té á profundidade de um metro. 

Mandei abrir urna valla ao sul, perpendicular-
mente ao pavimento e próximo do outeirinho, afim de 
conhecer se all i haveria algum fosso, porque é este o 
ponto menos defensavel da Torre Velha . e para_ co
nhecer a que profundidade assentavam as ultimas 
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pedras dos plintos: encontrei rocha á profundidade 
de quatro metros, e vi tambem que a rocha do outei-
rinho tinha sido cortada quasi a prumo. Este corte 
póz tambem a descoberto unía parede de um metro 
e vinte de espessura, construida de pedra secca e 
inulto arruinada, e grande quantidade de entulhos 
quasi todos de pedra solta. Appareceram ahi varios 
objectos de cerámica , alguns dos quaes poderiam ter 
sido objectos d'adorno, e urna p e q u e ñ a moeda de 
bronze i l legivel . A s ruinas que acabei de descrever 
sao innegavelmente restos de um muito antigo mo
numento, e é bem possivel que alli fizesse milagres o 
deus Aerno. Occupam a E. parte da rampa do outei-
rinho, que foi cortado a meia encesta. 

O ou-teirinho é um cone de dezoito metros de 
d iámet ro de norte a sul. A parte leste e norte estava 
coberta de carvalhos, a oeste e sul é rocha; no vérti
ce tem como urna coróa de carvalhos em torno de 
um buraco de pouco mais de um metro de d iámet ro , 
e um metro e vinte de profundidade. Nunca tinha 
visto urna mamoa; todavía escrevi ao snr. Martins 
S a r m e n t ó e descrevi lhe o mysterioso outeirinho. 
Responden-me que me poderla ser urna mamoa, e 
que sendo assim, o buraco do vértice indicava que j á 
teria sido revolvida talvez por sonhadores de thesou-
uos, acrescentando que mandasse fazer a E . um corte 
perpendicularmente ao d iámet ro O E . , para procurar 
a galena. 

Mandei fazer um corte no sentido indicado, e 
encontrei urna paredinha em forma de ferradura, feita 
de pedra secca e miúda com a parte mais saliente da 
curvatura para E. e os dois ramos na direcQáo O.; 
um dos ramos estava coberto de p e q u e ñ a s ardosias 
muito delgadas, seguindo quasi na direccao do vért ice 
do outeirinho, que me conduziu a urna cova redonda 
de metro e meio de d iámet ro , que estava cheia de 
pedras miúdas , e que mandei despejar a té encontrar 
rocha. E ' urna casinha romana. O outro ramo condu-
ziu-me a urna casinha quadrada construida de pedra 
secca, e que mede tres metros por lado. 

Mandei alargar e profundar mais o corte perpen
dicular ao d iámet ro E O . , e encontrei n'um p e q u e ñ o 
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espado alguns ossos humanos e de cavallo em estado 
de decomposi í jao muito adiantada, um instrumento de 
ferro profundamente oxydado, foi talvez urna fouce; 
tem trinta e tres cen t ímet ros de cumpl imento, incluin-
do o cabo, onde existem dois botoes de ferro, que o 
prendiam á madeira, Appareceu tambem urna pe9a 
p e q u e ñ a de schisto com uma i n s c r i p t o , que consta 
de duas linhas: a primeira é i l legivel ; no fim da se-
o-unda leem-se distinctamente as letras seguintes. 
N I X . Ac ima da inscripgao ha um rebaixe limitado por 
duas linhas que se curvam formando ogiva, e na 
base da ogiva dois ornatos em relevo figurando 
ameias. 

Se o outeirinho foi um monumento funerario, pas-
sou por differentes t r ans fo rma^óes . Os trabalhos effe-
ctuados n'este local das ruinas foram insuíficientes 
para o demonstrar; faltou-me tempo, ou antes, falta-
ram-me meios pecuniarios para continuar as escava-
9oes n'este sitio. A rocha está á vista do lado do sul 
e poente, e o outeirinho seria formado do lado do 
nascente e norte por térra transportada para all i . 
Mandei entrar um homem com uma alavanca no bu
raco do vér t ice ; a alavanca en t rón com tanta facilida-
de até á profundidade de um metro, que tive de re-
commendar ao obreiro que tivesse cautela de nao a 
deixar escapar das máos . (') 

Mandei um obreiro a Gostei afim de chamar o 
proprietario do terreno onde eu suppunha que deve-
riam estar sepultadas as ruinas da igreja de S. Sebas-
liao. N o entretanto fui com quatro obreiros para uma 
té r ra que estava de pousio, contigua á seara de cen-
teio onde tinha visto vestigios de ruinas. Mandei ahi 
abrir duas vallas, uma á beira da seara, perto dos ves
tigios de ruinas, outra a alguns metros mais distante 
e em sentido obliquo á primeira. E m ambas as vallas 
appareceram, á profundidade de meio metro, ossos 
humanos em grande quantidade dispostos em camadas 
separadas por lages e sem resguardos lateraes; n'uma 
superficie de vinte e oito metros de comprimento so-

(!) O outeirinho é uma casinha romana, redonda; existe, 
próximo do vértice, uma citerna. 



bre doze de largo mandei abrir vallas em differentes 
sentidos; em todas ellas appareceram ossos em maior 
ou menor abundancia. Encontrei ahi tres sepulturas 
cavadas em tér ra dura; em algumas vallas as ossadas 
chegavam a té á profundidade de metro e meio. 

Este trabalho foi feito r á p i d a m e n t e e só com o 
fim de determinar n'este sitio a extensao do cemiteno, 
que deve continuar por urna térra que estava entíío 
semeada de centeio, e onde nao fiz pesquizas. 

Encontrei n'aquelle local s ó m e n t e urna moeda de 
bronze e um pedaijo de estanho em pasta com uns 
buracos por onde tenam passado pregos. 

Tendo obtido licen^a para fazer pesquizas na 
seara de centeio, principiei este trabalho no extremo 
de urna p e q u e ñ a mata de carvalhos, contigua á seara. 
Pareceu-me ver entulhos n'este sitio, por isso tratei 
de verificar se ahi haveria ruinas. N ' u m corte que ahi 
mandei fazer, observe! tres carnadas de té r ra : a pri-
meira de humus, a segunda de caliga e a ultima de 
t é r r a misturada com fragmentos de telha commum. 
Segui a valla em sentido opposto á seara, e como os 
vestigios de calida fossem desapparecendo, mandei 
trabalhar no outro extremo da valla, na d i recgáo da 
seara. E m duas ou tres horas de trabalho appareceu 
uma parede de um metro e trinta de espessura, cons
truida de pedra e cal, e pouco depois appareceu um 
á n g u l o da parede. E ra quasi certo ter descoberto as 
ruinas da igreja ou capella de S. Sebastiao. Tendo de
terminado o outro á n g u l o , achei que a parede era de 
cinco metros e meio. Mandei abrir uma valla perpen-
dicularmente ao meio d'aquella parede, que me con-
duziu aos fundamentos do a l ta r -mór ; a mesa do altar 
tem um metro e oitenta de frente e estava destruida 
a té quasi á base; foi construida de argamassa e schisto 
bem como os degraus da escada. N o piso p róx imo da 
escada encontrei duas sepulturas construidas de lousas 
postas de cúte lo e tampadas; ambas continham ossos 
e térra , que parec ía ter sido crivada. Continuando 
com as escavagoes dentro da igreja e vendo que as 
sepulturas se succediam, todas construidas do mesmo 
modo, passei para o exterior e encetei trabalhos ao 
correr da parede do lado da Epís tola . N ' u m a tira de 
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terreno de dois metros de largura sobre nove de 
comprimento encontrei algunias sepulturas com ossos, 
tampadas com lages e com resguardos lateraes e nos 
topos; ahi appareceram tambem dois tumultos ou 
ossuarios de granito em forma de canoa. Poucos dias 
antes, tinha eu ido á povoa^ao de Gostei, e ahi vi um 
túmulo igual, servindo de lavadouro; dUseram-rae que 
existia outro como aquelle na povcagao da Casta-
nheira: fui vél-o; é igual aos oü t ros e serve tambem 
de lavadouro. Disseram-me que tmham vindo de S. 
Sebastiao; mas ninguem me pode dizer em que tempo 
tinham sido al l i encontrados. 

Appareceram tambem no mesmo sitio quatro la
pides, urna sem remate e inscripcao, que por isso nao 
aproveitei, outra com remate e parte da inscripcao: o 
remate é unía roseta formada por tres d iámetros , cujos 
extremos dividem urna circumferencia em seis partes 
iguaes; os d iámet ros sao em linhas em relevo com 
urna curvatura em sentido opposto nos respecti
vos semi-diametros. (') A s outras duas lapides estao 
inteiras: tém respectivamente as inscripcoes seguin-
tes: 

B L O E N O 
A E V I R O C I L I F . A . A 
N I A N N ' N X X V 
L X C) 

Estas lapides foram encontradas postas de cutelo-
formando as paredes lateraes de urna sepultura e com 
as inscripcoes voltadas para dentro. 

Fiz tambem algumas pesquizas no adro para o 
lado do Evangelho e rente á parede da igreja. E n 
contrei ahi sepulturas construidas do mesmo modo, e 

(') E ' a sewvastica flamejante. 
(2) O A E da segunda linha e o NI da terceira ligados. 

12 
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um túmu lo de granito que foi primitivamente um 
milliario; tem urna longa inscriptao muito apagada: 

. . . . P R O N I 
, . . V . . P D M 

I O T . . . D I V I P O S . . D I V I T R A I 

O . . I I . . M M . . . , 
P A . . 

O M A X I M O C H R . 
O N I I . . C . M A X , 

O . . . X . . . V I I M P . . 
O . . . D . . . V I 

Este t úmu lo estava tampado e continha cinco 
c ráneos e os ossos mais graudos, como fémures e ti
bias, correspondentes a cinco c a d á v e r e s de adultos, e 
mais alguns ossos, que certamente eram de crianza 
de oito a dez annos d'idade; tres dos referidos c ráneos 
estavam acamados á cabeceira e dois aos pés . 

Os esqueletos inteiros que encontrei fora do adro 
da igreja de S. Sebastiao, isto é, na tér ra de pousio, 
estavam dispostos no sentido da inclina^ao do terreno, 
S O . - N E . A s sepulturas, de que já fallei, tinham a 
mesma onentagao. Os ossos estavam muito decom-
postos. A s sepulturas que explorei dentro da igreja e 
no adro estao todas na direcgao O E S T E , com os pés 
para E . , em direcpao opposta á da igreja, que tem a 
frente para O. 

Depois da chegada de Borges de Figueiredo 
a Bragan9a suspend í as escavagoes durante urna se
mana, por causa da n e v é . Dispendi depois em quatro 
dias a quantia que me restava das duas verbas que 
me tinham sido enviadas pela SOCIEDADE MARTINS 
SARMENTÓ; e, trabalhando á distancia de seis ou oito 
metros da parte posterior da igreja de S. Sebastiao, 
encontrei ahi sepulturas construidas como as que 
appareceram dentro e no adro da igreja. N ' u m a d'el-
las appaaeceu urna fíbula de bronze, completa, e de 
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fónna circular: a parte exterior do aro é em relevo de 
meia canna; a interna é plana. Appareceu tambem 
mais um mill iario, servindo de túmulo ; estava cheio de 
tér ra crivada, e nao continha ossos; tem a i n s c r i p t o 

1MP. C A E S A R D I V I F . 
A V G . P O N T . M A X I M . P . 

X V C O S . XIII T R I B . P O T . 
X X I . P A T E R P A T R I A E . (») 

Os vestigios de ruinas continuam ainda a té a duas 
fontes a oeste das ruinas da igreja de S. Sebastiao. 
Disseram-me que junto d'aquellas fontes tem appare-
cido pedras de granito apparelhadas. A S O . das fon-
tes existe urna explanada, parte cultivada e parte co-
berta de carvalhos; o terreno é ahi muito profundo, e 
conhece-se que tem sido formado por té r ra que as 
chuvas tém transportado das encostas dos cerros visi-
nhos, que estao actualmente cobertos de vinhas ou 
entregues á cultura de cereaes. 

Os trabalhos effectuados ñ a s ruinas nao sao urna 
explorapao; determinei apenas alguns pontos impor
tantes; do presente relatorio- se vé que nao foi mais 
do que um reconhecimento. A insignificante quantia 
que dispendi ñas escavanes p ó e em evidencia que 
nenhum dos pontos, que determinei, foi devidamente 
explorado (I>). 

rn 

A sudoeste da extremidade occidental das ruinas, 
á distancia de um ki lómet ro , es tá situada a povoacao 
de Gostei na parte mais baixa de um p e q u e ñ o valle. 
Subindo este valle, e percorrendo um ki lómet ro en-
contram-se n'este espado a Castanheira, F o r m i l e S. 
Claudio. A cavalleiro de F o r m i l existe um outeiro, 
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n'um estribo da Serra de Nógueifá, denominado Cas
tro de F o n n i l , tein sido explorado como pedreira pe
las povoacpoes visinlias, e nao me consta que ahi baja 
vestigios de ruinas. 

A o sul de Gostei, no termo da povoagao de No-
gueira, e a um ki lómetro d'aquella povoagao, ha um 
imponente outeiro; no cume d'este outeiro existe a 
ermida da Senhora da Cabera. Encontrei abi ruinas 
romanas e alguns fragmentos de telba de rebordo e 
de lou^a grosseira e de importaQao. 

A ¡éste de Castro d 'Avellas , caminho de Bragan-
ga, ba um outeiro, cuja base O principia junto áquel-
la povoagáo. e que tem approximadamente um kilo-
metro de ex tensáo ; é formado por terrenos de trans
porte, argitla e pedras roladas, e separado de Bra-
ganca por urna planicie inculta de dois k i lómet ros . Na 
explanada, que existe no cume do outeiro, ba vesti
gios de um fosso e de muro; tem o nome de Monte do 
Castro. 

A cidade actual estende-se pela margem esquerda 
do rio Fervenga que Ibe fica ao sul; estenderam-na 
pois para nordeste e norte onde ha magnificas pra-
priedades, e onde naturalmente haveria, como boje 
ba, fontes e casas de campo. Para aquelle lado estao 
as propriedades que foram cercas de tres conventos 
e caminbos públ icos coin quatro fontes, duas das 
quaes foram construidas ha poneos anuos; e sobre-
tudo, aquelles terrenos sao multo abertos, muito bai-
xos e dominados completamente pela collina, onde 
existe a parte mais antiga da cidade actual, e pelas 
duas collinas que ficam a léste, onde nao ha vestigios 
de ruinas como já disse. Nao podía ter alli existido 
Braganga. 

P o r ultimo agradego á SOCIEDADE MARTINS SAR
MENTÓ a confianca que depositou em mim, pondo á 
minha disposigao meios pecuniarios para fazer esca-
vagóes ñas ruinas. 

Penboradissimo para cora o snr. dr. Martins Sar
men tó pelos sabios conselhos e indicagoes que me 
deu antes e depois de principiar as escavacoes, é jus
to que eu declare que sera a sua iniciativa nao seriam 
descobertas as ruinas; pois que foi elle que me pro-
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porcionou occasiao de eu ir a Castro d 'Avel las pro
curar as aras do deus Aerno . 

A o snr. dr. medico, Zeferino José Pinto, residen
te etn Bragan^a, agrade^o tambem o ter-me fran
queado a sua solecta bibliotheca. F o i elle que me 
indicou a Memoria de Francisco Xav ie r Ribeiro de 
Sampaio, que me prestou o volume onde vem a refe
rida memoria, e que me disse que a lapide M . A c i d i 
devia existir ainda em Castro d 'Avellas; pois que elle 
ahi o vira na parede d'uma casa. 

Bragan9a, 25 de marco de 1888. 

José Henr iques P i n h e í r o . 

\ O T A ¡S 

Sampaio copiou mal a inscr ipcáo; as ultimas le
tras da primeira linha sao A E R , e nao A R = os tres 
caracteres estao bem tragados. O remate do monu
mento tem de altura om,34; largura om,276; letras de 
altura om,o6. 

15 

A insc r ipcáo d'esta lapide foi transcripta por 
Borges de Fig'ueiredo, no n.0 6 ° da sua Revis ta A r -
cheológica . Este senhor leu na r.a l inha M A E C I O , 
interpretacao de puro palpite; pois que as letras que 
estao antes do E nao sao legiveis, e parece-me que 
serao tres e nao duas; a ultima pode ser um O: a ul
tima da 2.a linha offerece tambem duvida. 
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C O M T A 

Datíi-í 

Fev. 

Margo 

A b r i l 

Maio 

20 
» 

27 
6 
13 
11 
24 

27 
3 
4 

10 
» 

24 

20 

Despeza 

A r a do deus A e r n o , 
5 ge i ras a 290. 
19 ditas 
20 ditas > 
30 ditas » 
Por um telegramma 
34 geiras a 290 
A um policia (dois dias) 
Carreto de um t ú m u l o de granito 
5 geiras a 290 
18 ditas » • - . . 
Pelo carreto de um túmulo de 

granito e gratifica^ao a qua-
tro homens que ajudaram a 
descarregal-o 

A ura policia 
E m pesquizas na vil la (4 geiras) 
Indemnisagao ao dono da térra 

das ruinas do templo romano. 
A um homem que ajudou a le

vantar a planta do terreno 
das r u i n a s . . . . 

Embalagem das lapides e mais 
objectos 

Transporte para o carro e para 
o Pinhao 

A o snr. A l b i n o V i d a l (custo da 
Vaquinha) 

T o t a l . . . . 
Receita 

Importancia de dois vales 

Quantins 

i$8oo 
i$450 

5$8oo 
8$700 

450 
6$96o 

800 
500 

i$450 
5$220 

7OO 
4OO 

I $ I 6 O 

2 $000 

200 

900 

12$000 

58$76o 

58$ooo 

J o s é Henr iques P inhe i ro . 
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Bordes de Figueiredo, disse-me ñas ruinas: «Quan-
do a SOCIEDADE MARTINS SARMENTÓ largar, diga-m'o 
e vocé vae ser encarregado pelo snr." Ministro do 
Reino de continuar com as escava9oes, visto a SOCIE
DADE MARTINS SARMENTÓ nao continuar com a explo
r a d o » . Nao sei que motivos levaram a SOCIEDADE a 
abandonar tao cedo as escava9oes: suas razoes devia 
ter para assim proceder, e é certo que m'as nao dis-
se, nem eu disse qualquer coisa que implicasse o eu 
querer indagar os motivos por que assim proceden. 
Kecordo-me que o snr. Martins S a r m e n t ó me disse 
que a SOCIEDADE tinha deliberado suspender as es-
cavaQoes, visto ter-se esgotado a verba votada pela 
SOCIEDADE para escava9oes. 

Acontecen, po rém, passar em Braganga o snr. 
Nery Delgado, que seguia para as pedreiras de mar-
more do Vimioso. Procurei-o no hotel Bragan^a; fiz-
Ihe urna expos i^áo do que fiz e do que entendí devia 
fazer-se; e mostrei-lhe os desenhos de todos os monu
mentos que appareceram ñas ruinas. Estes desenhos 
foram feitos á penna e copiados do natural, por meu 
filho ('). 

O snr. Delgado disse-me, á vista do que Ihe ex-
puz a respeito das ruinas, que era necessario que 
Paula e Oliveira fosse ver as ruinas, e no dia seguin-
te fui prevenido para ir com Poula e Oliveira a Cas
tro d 'Avellas . Tendo laucado a vista pelas ruinas, 
disse:—O que aqui temos! que mina para investiga-
coes anthropologicas. E accrescentou:—Em abri l aqui 
estou. V o c é con t inuará as suas investigacoes na parte 
romana, e eu tomarei a meu cargo o estudo dos es
queletos de S. Sebastiao. 

V i u n 'um relance os plintos do templo romano a 
casinha redonda, bem romana, e as ossadas de S. 
Sebastiao. 

E m 25 de margo foi publicado o meu Relatono 
sobre as ruinas; enviei um exemplar ao snr. Nery 
Delgado e outro a Paula e Oliveira . Escrevi a ambos 

(l) Confiei-os ao snr. Cristovam Ayres quando esteve Go-
vernador Civ i l em Braganca: apezar de Ih'os pedir já por duas 
vezes desde que estou no 'Porto, ainda náo m'os restitmu. 
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para a repar t ido de trabalhos geo lóg icos . O snr. Nery 
Delgado respondeu-me que o infeliz sabio estava pros-
trado no leito para nao mais se levantar, accrescen-
tando que Ihe nao tinha entregado a minha carta e o 
exemplar do Relatorio sobre as ruinas, por que sabia 
que isso Ihe ia fazer mal. 

Desappareceram todas as minhas esperanzas; 
mas ainda assim, escrevi ao snr. Delgado, pedin-
do-lhe que visse se consegu ía do governo que me 
fossein dados meios para continuar com as escava-
foes, accrescentando que no caso de ser attendido o 
meu pedido enviarla para Lisboa os esqueletos que 
encontrasse em S. Sebas t i áo , e devidamente acondic-
cionados, pois que eu nao tinha os conhecimentos 
que requerem trabalhos d'esta natureza. Ouanto aos 
meios que pedi deu-me poucas esperanzas, ou nenhu-
mas; disse-me em carta de 21 de Janeiro de 1889, o 
seguinte: - «Na próxima primavera sou obrigado a ir a 
Traz-os-Montes, e tenho occas iáo de conversar com 
V . sobre este assumpto quando passar em Braganga; 
como a té entao, por causa do tempo a exp lorapáo nao 
p o d e r á fazer-se, nao h a v e r á grande inconveniente em 
esperar que quando eu regresse a Lisboa, procure o 
snr. Navarro e Ihe lembre a conveniencia de nao 
abandonar ao olvido as interessantes descobertas de 
V . , pois^ antes é de Justina animal-o a progredir. Gum-
pre-me, todavía, declarar desde j á a V . que nenhumas 
indicagoes especiaes poderei dar-lhe, porque nunca fiz 
exploracoes d'essa natureza; mas terei muito prazer 
em prestar-lhe qualquer auxil io que julgue eu possa 
dar Ihe.» 

Os donos dos terrenos de S. Sebas t i áo cubi^avam 
a pedra das sepulturas e da igreja. F iz quanto pude 
para salvar o que al l i havia: nao o pude conseguir. 
Os proprietarios d'aquelles terrenos aproveitaram a 
pedra para vedar propnedades. Todos aquelles entu-
Ihos foram revolvidos. A té as ossadas desappareceram. 
Tudo urna vergonha, uma perfeita profanagao! Os 
plintos do templo romano existem ainda, porque com
pre! o terreno em que foram encontrados. Quanto 
ao mais, foi tudo revolvido, principalmente a pedra. 
Esta foi empregada quasi toda para vedacoes. 
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N'esta conjunctura en tendí que poderia apparecer 
mais algum monumento lapidar ñas imrnediapoes de 
Castro d 'Avel láes ; encon t ré ! na egreja de S. Claudio, 
séde da freguezia a que pertence Castro d'^vellaes', 
o monumento consagrado a Tiberio Claudio e um cipo 
funerario dedicado a Flavio Pronto. Estas duas ins-
cripgoes publiquei-as em jujho de 1889 na Revista da 
Sociedade M a r t i n s S a r m e n t ó , e com o titulo seguinte: 

Diia§ laBSCi'ipcfics romana» iaiedlta^ 

N'uma excursao que fiz ha tempos com o fiin de 
ver o castro de Formi l , infonnaram-me i!e que na 
igreja de S. Claudio, matriz da freguezia formada por 
aquella povoaQao e pelas de Gostei e da Castanheira. 
se mostravam as reliquias de S. Claudio, que, segun
do por all i dizem, fora degollado pelos mouros, perto 
de Fo rmi l , no sitio onde me mostraram urna cruz. Dis-
seram-me tambem que na referida igreja havia urna 
pedra com o neme do santo. 

Pouco tempo depois pude obter urna copia da 
inscripcao, onde apenas pude lér a palavra Claudio, 
precedida de um traco vertical com um appendice ho-
nsontal. Suspeitei desde logo que na inscripcao se 
tratava do imperador Tiber io Claudio. 

A s tres povoagoes que formam a freguezia de_S. 
Claudio estao situadas n'um valle, que s e g u é , subin-
do, a direccao lés íe-oes te . No fundo do valle, perto de 
Braganca, 'ha urna extensa veiga (prados de Noguei-
ra), que é dominada pelo castro da Senhora da Ca
bera (^. Este castro é uin estribo da serra de Noguei-
ra, e vigia a entrada do valle de Formi l . O castro de 
F o r m i l defende, ao poente, o valle, e, com o da Se
nhora da Cabera , estabelece communicacao fácil com 
a serra de Noo-ueira. 

(!) V id . o mcu Relatorio sobre as ruinas. 

13 
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A igreja de S. Claudio es tá á distancia de uns 
trinta a quarenta metros abaixo da cruz que já men-
cionei. E ' antiga, e tem passado por differentes trans-
formagoes: tem duas portas, ambas de padieiras re
ctas; n'uma, po rém, deixaram o arco romano que ti-
nha antes do ultimo conce r tó que Ihe fizeram. Greio 
que foi primitivamente uma ermida, pois que quasi 
todas as ermidas que por aqui tenho visto tém aquel-
le feitio. 

Entrando pela porta lateral, vi a inscrip^ao metti-
da na parede fronteira, entre o pulpito e o coro; está 
toda coberta de cal lisa. Os tra90s que formam a pa-
lavra—Claudio — , e bem assim outros que nao formam 
palavras completas ou abreviaturas, e s t áo cobertos 
com tinta de oleo e roxo-rei. 

C o m permissáo do parodio da freguezia, e auxi
liado por dois homens, subi a um cavallete que alli 
existia para me collocar á altura precisa e poder 
examinar a pedra e a inscripgao. Com a ponta de um 
cañive te puz á luz do dia todas as lettras que com-
poem a insc r ipcáo , que é como se s e g u é : 

N 0 i 

T I . C L A V D I O 
C A E S A R I 
A V G G E R M A 
N I C O . I M P . 

Es t á gravada n'uma pedra de granito de om,89 de 
altura e de om,68 de largura. O corpo da lettra é de 
om,07. 

Pelo exame que fiz, e pelas informacoes que me 
deram varias pessoas que viram o monumento quando 
foi encontrado, o cippo é um parallelipipedo. F o i en
contrado debaixo do a l ta r -mór da igreja no anuo de 
1882, sendo presidente da junta de parochia o sr. A l 
bino Guilberme Nogueiro, proprietario de Gostei. Es
lava na posiQáo vertical com a insc r ipcáo voitada pa
ra o corpo da igreja. 

Desde logo suppuzeram que al l i fóra depositado 
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o corpo do santo e que o monumento era a lapide fu
neraria do seu túmulo . Disse-me o sr. A l b i n o Guilher-
me Nogueiro que o cippo fóra guardado de noite e de 
dia, para que ninguem Ihe tocasse, a té ser collocado 
onde actualmente está, e que algumas das pessoas 
que tinhatn ficado na igreja durante a noite, declararam 
que tinhatn visto o santo, e acrescentou que elle nao 
o tinha visto. E ' fora de duvida que tudo o que se fez 
e disse foi na melhor boa-fé; foi tudo devido ao enthu-
siasmo e fervor religioso; foi a l luc inacáo n'aquella boa 
gente. 

O FLOSANCTORUM diz, tratando das Fiestas y san
tos de E s p a n h a : 

«San Claudio, Luperc io y Victor io , hijos de san 
Macelo, padecieron su martyrio en L e o . Mandó los de
gollar, por no darles la gloria del mucho padecer, 
Deogeneano, Presidente en Gal l iz ia por Deoclecia-
no Sus coerpos están al l i en Leo en un mo
nasterio de la orden de san Benito, llamado de san 
Claudio, puestos en arcas ricas en el retablo de el al
tar inayor Tiene se por cosa mui cierta en es
te Monasterio, que quando el Rey AlmanQor tornó la 
ciudad de Leo , quiso entrar en aquel Monasterio, y 
rebento el caballo. Y movido el Moro, por este mila
gro que Dios hiso por sus santos martyres, no perme-
tió se hiziesse daño en el Monasterio. Y assi com sus 
monges se conse rvó y libró de outros trabajos que en 
la destruyelo de Espanha sucedieron. E l martyrio de 
estos santos fué a treinta de Otubre, por los años del 
Señor , de dozientos y noventa y nueve, imperando 
Deocleciano y Maximiano». 

Noto as seguintes a p r o x i m a c ó e s entre a vida de 
S. Claudio e as leudas ou t radigóes , que por aqui se 
repetem a respeito do santo e do mosteiro: 

O santo foi degolado; foi sepultado n 'uma igreja 
com a invocayáo de S. Claudio e ahí se mostram as 
suas reliquias; o mosteiro de Castro d 'Avel las era 
tambem de benedictinos; feriu-se uma grande batalha 
entre mouros e christaos na Ve iga de Grandaes, cujo 
nome se diz que é c o n t r a c t o de grandes a i s ; o mos
teiro foi sempre respeitado, ainda ñas maiores assola-
cóes praticadas pelos godos e pelos á r abes . 
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A inscnpgao n.0 2 existe em Lagomar, servindo a 
pedra de tanqueiro á porta que dá entrada para o ce-
miterio. Esta p o v o a ^ o está assente a noroeste de 
Castro d 'Avel lás , a pouco mais de um ki lómetro , 
n'uma cova formada por um monte que se curva em 
forma de ferradura com a abertura para leste; segun
do diz Pinho Leal é povoa^io antiga, e tinha em 1757 
trinta fogos. Tem feral de 1257, dado por D. Affonso 
n i em Santarem. No foral vem com o nome de Lago-
máo . Está em terreno enxuto e bastante inclinado; 
descendo, porém, para nascente, a meia distancia da 
povoacao e do Monte do Castro ('), ha um prado 
d'alguns hectares de extensao, muito pantanoso eapau-
lado; d'ahi p rovém tal vez o nome L a g o m á o . E m 1501 
já tinha o nome de Lago mar: Parte pelo r io (ribei-
ra de Grandaes) a p róó á moenheira velha, e desy 
pelo C a r r i l , que v a i ao forno telheiro, e desy pela 
ve réa , car r e í r a a festo y é desy como se vae A ve réa 
de L a g o m a r . Tombo de Castro d"1 Ave l l a s de / 5 0 / . Doc. 
de B r a g a u c a . (Elucidario de Viterbo, palavra Car -
n i ) e , ; 

F L A V O 
F R O N 
A N . L X V 

Al tu ra da pedra om,5 
Largura om,35 
Corpo da letra om,o68 

A pedra está partida, obliquamente ás arestas, 
pelo terco superior da roseta, e perpendicularmente 

(') Castro sitúa lo á entrada da Veiga de Grandaes defronte 
da Torre-Velha. Fiz d'elle mencáo 110 meu Relatorio sobre as rui
nas. 

(2) Os nossos auctores dizem — T( mbo de Castro d'Avel-
• ás—; deve dizer-<e:-Tombo do mostei o de Castro d'Avellás - . 
O mosteiro íoi extincto por bulla de Paulo m, e só muito depois 
apparece o nome Castro d'Avellás como povoacao. O archivo 
veio para Braganca na occasiáo da extinecáo do mosteiro. 
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por baixo da inscrip?ao. A inscripgao está em bom 
estado. 

Disseram-me que o cippo tinha vindo da capella 
de S. Thiago, ha dezoito annos, na occas iáo em que 
andaram concertando a igreja e construindo o cemi-
terio, accrescentando que vieram para alli mais pedras 
com lettras, que ficaram mettidas na parede da 
igreja! 

V i as ruinas da capella de S. Thiago: sao um 
monte de pedras miudas. Estao situadas a trezentos 
metros a nordeste de Lagomar, a meio caminho da 
p o v o a f á o de Donae. 

A o poente das ruinas da capella de S. Thiago , a 
uns trezentos metros de distancia, para poente. mas em 
sitio mais elevado, es tá Sabariz, ou Quintas de Saba-
riz. E ' um grupo de dez ou doze casinhas meio occul-
tas por entre o arvoredo. No veráo é estancia de urna 
frescura deliciosa. 

Parece-me certo que o monumento de Tiber io 
Claudio foi transportado das ruinas de S. Sebastiao ou 
da Tor re -Velha para a igreja de S. Claudio, que dista 
uns rail e quinhentos metros das ruinas. E m Gostei e 
na Castanheira, um pouco mais p róx imas , existem os 
dois t úmulos de granito servindo de lavadouros, que 
mencionei no meu Relatorio, e é t rad icáo que foram 
transportados de S. Sebastiao para aquellas povoa-
9oes. Os dois t ú m u l o s que encontrei em S. Sebastiao 
existem em Gostei; levou-os para lá o dono da pro-
priedade em que appareceram. Os mill iarios perten-
cem á SOCIEDADE MARTINS SARMENTÓ; conservo-os ain-
da em minha casa. 

A lapide funeraria de Flavo creio que nao proce
derá de Castro d 'Avel las . Tenho feito pesquizas afim 
de descobrir d'onde podesse vir. A té ao presente na
da tenho podido conseguir a este respeito; disponho 
de pouco tempo e faltam-me meios pecuniarios. 

Braganca, 12 de ju lho de 1889. 

J o s é H e n r í q u e s Ph ihe i ro . 
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Tinham decorrido cerca de dous annos; voltei a 
Lagbmar, de onde segui para as ruinas da Igreja de 
S. Thiago, e d'este ponto dirigi-me para a matta de 
Donai . Soube ahi que existia n'aquella matta um gru
po de carvalhos n'um espado de terreno de fónna eli-
ptica e que tinha o nome de —o Sagrado! Este ter
reno nao tem dono, nao pertence á igreja nem a 
particulares, e é por todos os de Donai respeitado. 
Nao se pode duvidar que isto é urna tradic(;áo dos 
L o c a Sacra. 

Percorr i varias vezes os terrenos que pertencem 
a Donai , a Sabariz e a Lagomar; e por vezes me cha-
mou a attenfao um mont ícu lo que existe entre Lago-
mar e Denai: é uma anta que nao era conhecida, e tem 
o nome de Tombeir inho. F o i por mim explorada, e os 
uteis, machados de pedra, facas de sílex, um percutor, 
etc., existem no Museu Martins S a r m e n t ó . Este monu
mento é propriedade d'esta sociedade. Darei breve
mente conta da exp lo ra9áo a esta sociedade. E ' de 
notar que ha tainbem em Bragancpa, dentro da cidade, 
um p e q u e ñ o largo chamado Tombeir inho. 

A respeito da inscr ipgáo de Tiber io Claudio diz 
o sr. Emel io H ü b n e r o seguinte no Indice das inscri-
pcoes latinas da Hespanha, supplemento: 

6:217. Freguezia de S. Claudio, prope Formi l 
Gostei et Castanheira, non procul á Bragantia (Traz
os-Montes) olirn subter altare majus, jam in parieti Ín
ter pulpitum et corum, lapis granitio, altus m. o,68; la-
tus 0,68; literis altio m. 0,07. 

T. C L A V D I O 
C A E S A R I 

A V G . G E R M A 
N I C O I M P . 

Pinheiro rev. Lusitana V I 1889 p. 535. q- v et 
p roven í s se ex ruinis de S. Sebastiao. Dubito de dativo. 

Tratando Sampaio das aras de Castro, diz que 
constava ter apparecido uma pedra igual ñas ruinas 
de uma antiga igreja. Ju lgo muito provavel que a pe-
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dra de que falla Sampaio fosse o monumento de 
Claudio. Nao duvide o illustre archeolocro que a ins-
cnp<¿áo de Claudio esteja no dativo: todas as lettras 
da insc r ip fáo estao muito bem gravadas 

No mesmo suppleinento (extracto) diz o seguinte 
a pag. 994: 

V Via Bracara Asturicam altera p. 639 n. 4.799 
(v supra 5.560 4-797)-

cui hic addendi sunt milliarii ferré panci debentur fere 
Francisco Martins S a r m e n t ó et effossionibus a Societa-
te Vimaranensi instituti. 

6.215 Castro d 'Avel las , a distancia de seis ou oi-
to metros da parte posterior da igreja de S. Sebastiao 
marco milliario servindo de túmulo . 

. I M P . C A E S A R D I V I F 
A V G P O N T M A X I M O 

X V C O S X Í I I T R I B P O T 
X X I P A T E R P A T R I A R 

Pmheiro, Revista de G t i i m a r á e s , V 1.888 p. 84. 
V . 3 S a r m e n t ó intellexit pro X V scribendum esse 

necessario X I V . 

6.216 Castro de Avel las , rep. no adro da igreja 
de S. Sebastiao para o lado do evangelho e frente á 
parede da igreja; servatur no pateo da casa de J o s é 
Henriques Pinheiro, mill iarium altum m. 2, diametri 
0,56; literis altio m. 0,8. 

Constara do Relatorio sobre as ruinas as letras 
que contem este milliario. Sao duas inscripgoes com a 
maior parte das letras sobrepostas. E al l i tudo o que 
diz é absurdo; lésse, porém, bem P O S - D I V T R A I -
P R O N I M A X I M O . I M P . etc. 

H a a índa no suppleraento outro ponto que é ne
cessario esclarecer: diz respeito ao milliario de A u 
gusto. O milliario de Augusto diz na 2.a linha M A X I M . P 
e nao M A X I M O . N a occasiao era que se estava impn-
mindo o meu Relatorio sobre as ruinas fiz esta obser-
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va^ao ao sr. Martins S a r m e n t ó e n'essa occasiao dis-
se-me o seguinte: «Mas, pelo que vejo, no final da, 2.a 
linha temos com certeza, á vista da sua observagao 
M A X (imus) ( IMP) (erator), nome e titulo estao todos 
em nomina t ivo» . O erro nao é insanavel; pois visto 
publicar agora o meu Relatorio sobre as ruinas de 
Castro d 'Avel las , aqui declaro que a ultima lettra da 
2.a linha do pad ráo de Augusto é um P e nao um O. 
O sr. S a r m e n t ó diz ainda na segunda carta que me 
escreveu sobre este assumpto: — «Ainda fiz todas as di
ligencias para sustar a impressáo , mas nao fui a tem-
po; lá sahiu no ultimo numero da Revis ta . 

Estes milliarios estao actualmente na cerca da Es 
cola Industrial de Braganca. No sitio onde antes esti-
veram havia falta de luz, e só depois de collocados na 
Escola Industrial, pude lér no de Augusto a seguinte 
ind ica fáo de distancia — C L , a que se s e g u é um X , fi-
cando assim C L X ; d'este X resta só a metade voltada 
para o L . Como o mill iaric serviu de túmulo , e poris-
so está cavado, abriram-lhe um buraco para escoa-
mento da agua. O buraco tem cerca de um dec íme
tro: o furo que Ihe fizeram comprehende a outra me
tade do X , e ahi deviam existir mais dois X , porque o 
milliario deve marcar C L X X X . F i c a assim restaurada 
a inscripcao, pois que a somma das partidas desde 
Braga a Castro d 'Avel las é de cento e oitenta mil 
passos ou quarenta e cinco legoas, e tenha-se presen
te que de Braga a Castro d 'Avel las as distancias de 
es ta^áo a estacao váo marcadas segundo o códice , ex
ceptuando a etape de Braga a Salacia ou Salamonde 
que segundo o códice é de cinco legoas e nao de seis. 
E ' este o único erro que ha no códice desde Braga 
a té Castro d 'Avel las : tenha-se presente que a distancia 
de Braga a Salamonde é dada por urna recta tracada 
de Braga para Salamonde. 

A etape de Compleutica ou Sacólas a Vinhaes é 
de seis legoas e urna milha, urna legoa de Sacólas a 
Rabal , mais duas a Castro d 'Avellas , medidas pela re
cta tracada de Rabal para Castro d 'Avel las , recta que 
passa por Meixedo e ruinas de Brigantia. A distancia de 
Castro d 'Avellas a Vinhaes, que é a Veniatia do Itine-
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rario, é dada pela recta que liga a povoacilo de Cas
tro d 'Avel las com Vinhaes. A marcha' de Castro 
d'AvelIas para Vinhaes devia necessariamente effe-
ctuar-se, partindo de Castro d 'Avel las por Gostei S 
Claudio (F ormil), Castro de Formi l , a que chamam 
tambem Feira dos Mouros: tem urna coróa de oiten-
ta metros de d iámet ro ; devia seguir do Castro de 
F o r m i l por Al imonde , para o famoso Castro d'Ouzi-
Ihao. 

Se trafarmos urna recta de Ouzi lhao para Vinhaes, 
essa recta leva-nos ao castello de Vinhaes e atravessa 
o Tue l la n'um ponto a que chamam S. Jorge. Na mar-
gem esquerda existe Nunes. A estrada romana devia 
passar necessariamente em Nunes ou em Ouzilhao. 

Sabia, p o r é m , que em Nunes nao ha ruinas roma
nas; ha muito que conhe(jo as ruinas do Castro 
d 'Ouzilhao. Este Castro é o maior que tenho visto e 
com mais vestigios de ruinas. Existe em todo o Castro 
ce rámica romana e de exportagao em abundancia, res
tos de columnas de granito. E ' um dos arraiaes a que 
mais concorrem os romeiros, principalmente os do 
concelho de Braganca e os de Vinhaes. O de Formi l 
nao é menos extenso, mas ñas investigagoes que all i 
fiz nao encontrei vestigios certos de industria huma
na. T e m , sim, urna coroa de oitenta metros de diáme
tro; mas ñas pesquizas que all i fiz durante quatro dias 
vi apenas umas construc^oes de grandes cantos de pe-
dra e de térra solta que me pareceram parapeitos en
lajados, semelhantes aos que menciona Vi l la -ami l y 
Castro. 

Segui , pois, as indicacoes de Folque e puz de 
parte o trabado por Nunes, que nao me podia dar re
sultado acceitavel, e tratei, porisso, de fazer investiga-
9oes no Tue l l a afim de procurar vestigios da ponte 
romana, e nao muito longe de Vinhaes. Á distancia de 
Castro d 'Avel las a Vinhaes é de tres legoas e urna mi-
Iha em hnha recta, cujos extremos sao Castro d 'Ave l 
las e o castello ou a igreja matriz da v i l l a de Vinhaes. 

D o sitio onde existiu a ponte que l iga va Ouzi lhao 
com Vinhaes devia dirigir-se a via romana para o lo
cal onde actualmente existe o castello e a igreja ma

lí 
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triz. Esta parece ser muito antiga, a julgar pelo esta
do das paredes; o tecto é moderno e de madeira: pode 
ser que fosse edificada sobre um templo romano. 

O castello lem ainda muitos restos de muralhas; 
tem duas portas, ambas em arco romano e em muito 
bom estado. Igreja e castello estao ambos em sitio 
elevado e em posifao fáci lmente defensavel, princi
palmente a leste, onde se véem muitos restos das pa
redes que cingiam a Cidadella. Dizem que o castello 
fora construido no tempo de D. Diniz . 

A nordeste da vi l la existe um cerro chamado 
Cidadelha, es tá a cavalleiro da vi l la e ligado a esta 
por urna seria de contra-fortes que prendem á velha 
Vinhaes. A Cidadelha é inaccessivel pelo lado fronteiro 
á vi l la , é de fácil accesso torneando-a pelo norte, pelo 
lado de R i o de Fornos. F i z a acces sáo da montanha 
pelo lado de Rio de Fornos, povoa^ao que fíca ao 
norte de Vinhaes. 

H a no alto da Cidadelha um grande espaco in
culto, sem monte, a que chamam Arrabalde dos Mou-
ros. Seria urna Feira dos Mouros como a coróa do 
Castro de Formil? E ' tradic^ao que a vi l la de M o n -
corvo, fóra o Forum Narbassorum. Argote sitúa estes 
povos entre Miranda e Freixo d'Espada-Cinta. V i 
nhaes es tá dividida em sete Bairros, e á coroa da C i 
dadelha chamam o Bair ro dos Mouros. Subindo para 
o cume da Cidadelha ha um espaco de terreno incul
to, com algum matto de carvalhos, mas raros de 
espado em espai^o, porque entre elles ha andares de 
defeza construidos com pedras soltas, cuja disposigáo 
em semi-circulo nos levou a crér que aquella cons-
truc9ao tinha por fim defender a parte da Cidadelha 
voltada para a vil la; pois que so por esta parte se 
pode chegar ao cume d'ella. Esta cons t ruccáo está 
por tal modo disposta em semi-circulo, em cinco 
ou seis andares dispostos táo regularmente que 
nao fica sombra de duvida de que tinham o fim 
que j á indiquei. Acompanhava-me o sr. David Ma
chado, cscrivao de direito em Vinhaes, e auxilian-
do-n'os mutuamente, muito a custo conseguimos 
atravessar os andares. Posto que extranho a cou
sas militares sei que é este um systema de fortifica^áo 
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muito efficaz como meio de defeza, e de que fazem 
m e n f á o os livros de fortificapao. 

A Cidadelha está a I027 m. de altitude, segundo 
Polque. A poneos metros da pyramide geodés ica ha 
um casebre; é d'ahi que se vé Vinhaes, no fundo, no 
abysmo: Vinhaes é completamente inaccessivel por este 
lado. O sr. Chaves de Lemos, escrivao de direito em 
Bragan9a, disse-me, alguns mezes antes de eu visitar 
V i n h aes, que na Cidadelha havia alguns bancos 
cavados na rocha, e que téem largura sufficiente 
para em cada um d'elles se sentarem duas ou tres 
pessoas; nao os vi , esqueci-me de os procurar. Disse-
me tambem que no prolongamento do morro, para 
su!, isto é, para o lado que olha para a vi l la , foram 
encontradas perto de duzentas moedas romanas de 
prata, com o pezo de 180 réis cada urna, e que a elle 
coubéra bom quinhao n'essas moedas. O sr. Campi-
Iho ind icoü-me tambem, quando estive em Vinhaes, o 
sitio em que foram encontradas aquellas moedas. 
P inho L e a l diz que na Cidadelha se encontraram em 
mil oitocentos setenta e dois muitas moedas romanas. 

B a i x á m o s da Cidadelha para Vinhaes pelo lado 
de V i l l a Verde, isto é, pela estrada velha que conduz 
de V i l l a Verde a Vinhaes. 

A velha Vinhaes (Bairro da Vi l la ) está situada a 
nascente da nova, e esta prolonga-se para sudeste, na 
d i receáo da estrada a Macadam que vae de Braganca 
a Chaves. A maior parte das- casas es táo voltadas 
para sul e de serte que parecem urna varanda de 
onde se disfructa o bello e profundo valle em que es
táo situados os outros Bairros. Estes Bairros «an uns 
villares constituidos por grupos de casas de campo. 
A l l i tiveram, e téem ainda seus solares as familias 
mais graduadas de Vinhaes. F o i entre os Bairros e a 
Ponte da Ranea que encontrei as ruinas romanas, que 
já mencionei. i1) 

Pode muito bem ser que aquellas ruinas sejam 
restos do solar do feliz senhor de Vinhaes; chamam 

(i) A ponte d i Ranea nao é romana, como diz Pinho Lea l : 
é do principio d'cslé sceulo. 
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ao sitio das ruinas —a V i n h a do Simao, e pode por 
isso indicar que aquelle feliz senhor era ascendente 
da familia Pessoa de Vinhaes. 

Os nomes dos Bairros sao os seguintes princi
piando de oriente para occidente: Bair ro d 'Além, em 
S. Facundo, Bairro do Ei ró , Campo, Couco, Forme-
Iho. Bair ro de Carvalhal , Os Bairros ruraes sao estes; 
ha além d'estes os dous da vil la (villa velha e Vinhaes 
novo), e o Bair ro dos Mouros na Cidadelha. 

Argote diz no livro 2 .° pp. 412: «Viniatia era 
urna povoá9ao a seis legoas, (aliás seis e urna milha) 
indo d'esta para Astorga, como consta do Itinerario 
de Antonino. Nao sabemos se era cidade, villa ou al-
deia, nem o sitio preciso onde estava, e conseguinte-
mente ignoramos se perlencia á Chancel lar la de Braga 
ou á de Astorga, mas como quer que fosse servia de 
raia ou a urna ou a outra, e estava em tal ou qual 
visinhan^a da Poebla de Sanabria, como veremos 
quando descrevermos a via militar que de Braga pas-
sava por Chaves e acabava em Astorga . O nome nao 
se percebe se era nacional ou romano.» D i z mais. 
D'aqui por diante j á nao podemos discorrer com se-
guranca na desc r ipgáo da estrada, e é necessario va-
lermo-nos da estrada actual para formarmos o discur
so sobre a antiga; « levando porém bem sabido que a 
via militar devia passar por Vinhaes.» 

Se Argote seguisse de Val-de-Telhas para Rebor
daos, seria mais feliz no seu trabalho; foi porém por 
Rebordello e perdeu-se ahi mesmo, a tres legoas de 
Val-de-Telhas. 

Argote tinha, pois, como certo que Veniatia era 
Vinhaes; mas sabendo tambem que de Val-de-Telhas 
a Vinhaes sao seis legoas e meia, e que o Itinerario 
diz que Val-de-Telhas a Veniatia sao vinte e duas e 
um quarto, reconheceu que todo o seu systema ia er
rado; mas ficando todavía certo que a estrada romana 
passava por Vinhaes, no que estamos completamente 
de accordo, e é confirmado pelo milliario de Castro 
d 'Avel las . 
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X V I 

Se lan^armos a vista sobre urna carta que 
comprehenda Vinhaes, Poebla de Sanabria e Astorga, 
veremos que ha dous caminhos que nos conduzern 

de Vinhaes á Poebla de Sanabria e que a distancia 
que medeia entre Vinhaes e a Poebla é de sete le-
goas mét r icas . Vemos tambem que da Poebla a Cas-
trocomtrigo sao sete legoas, e a mesma distancia ha 
de Castrocomtrigo a Astorga. 

H a dous caminhos que conduzern de Vinhaes á 
Poebla .de Sanabria com sete legoas; um vae a Re-
quejo, o outro passa em Pa9Ó, Soeira, Gondezende, 
Espinhozel la , Carregosa, Soutello, Franga, Portello e 
Santa Cruz d'Abraes, e por fim Poebla de Sanabria. 
E ' por este que devia passar a estrada romana, é o 
que s e g u é sempre a gente que vae de Vinhaes á 
Poebla. P a g ó e Soeira eram pontos forjados da es
trada, por causa da Ponte de Soeira; nao o sao actual
mente, porque quando se construiu a estrada a Maca
dam de Braganpa a Vinhaes, construiu-se urna outra 
ponte mais ao sul sobre o Tuel la , e na estrada nova. 
O rio passa-se actualmente em V i l l a Verde, e d'ahi se 
s e g u é , deixando Castrellos ao sul, para Gondezende, 
Espinhozel la , etc, 

Estive em P a g ó em 1890, onde me demorei dois 
dias em pesquizas sobre o terreno. Encontrei a nor
deste da povoagáo, n'um monte sobre o Tuel la , cera-
mica romana e restos de um aqueducto. E ' annexa a 
P a g ó , Quintel la de Vinhaes, que es tá quasi contigua 
a PagoT V i em Quintel la uma columna de ordem 
toscana; estava servindo de tranqueiro n'um cunhal, 
na porta de um curral de uma casa que pertence á 
familia Moraes, que tem tambem casa em Soutello. 
A ponte de Soeira parece ser romana. 

P a g ó e Quintel la es táo em sitio abrigado, volta-
das para sul . Desce-se de Quintel la para a Ponte 
nova sobre o Tue l l a por taboleiros enrelvados que 
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produzem um effeito pittoresco. Mas a estrada roma
na devia passar na Ponte velha, defronte de Soeira, 
que como j á disse era ponto forjado, e d'ahi seguir 
para Castrellos. 

D i z More r i no seu Diccionario His tór ico : Bragan-
Qá, fundada por Br igo 4.0. Rei d 'Hspanha em 2063. 
Ampl iou-a Cayo Sempronio, pretor, cuja sepultura se 
achou em Castrellos em 1591, na occasiao em que se 
andavam abrindo os fundamentos para urna Ermida. 
Continha a referida sepultura moedas de ouro do 
tempo do Imperador Antonino. Dizia assim: 

S E M P R O N . T V D I T 
N V M O R V M . I X . M . 

Argote diz: Tambem em Chaves existia a familia 
dos Sempronios, porque na aldeia a que chamam E i 
ras, na parede da capella da igreja, existe urna pedra 
quebrada e com esta parte da inscr ip^áo: 

S U L P I C I A 
D O M O I ? 

S E M P R O N I O 

O que disse no Relatorio sobre as ruinas de Cas
tro d 'Avel lás a respeito de Castrellos, soube-o por 
citafoes de varios auctores ou por informa^oes. V i s i -
tei, po rém, estas ruinas em 1893, e vou descrevel-as. 

Esta povoacao está situada a quasi duas legoas e 
meia de Braganca e a pouco mais de legoa e meia a 
occidente de Castro d 'Avel lás . No ponto mais elevado 
d'esta estrada, e a pouco mais de urna legoa de Cas
trellos, ha um sitio a que chamam o Ladairo ou Láda
no. Deixei á direita d'este ponto a estrada nova que 
conduz de Braganca a Castrellos e segui pela velha 
que corre a norte da nova, descendo sempre até Cas
trellos. Tendo-me dirigido para a igreja principiei ahí 
o interrogatorio, perguntando se havia na povoacao 
ou perto d'ella alguma capella ou Ermida; insistindo 
sobre este ponto disseram-me que houve n'um sitio 
que me indicaram urna capella devotada a S. Joao. 
Tendo chegado ao local da capella, que es tá a pou-
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eos passos da p0VQa$U), vi aquelle local alastrado de 
ossos, de c ráneos , de fémures , tibias, etc. Tendo dado 
alguns passos, vi bem desenbados os andares de 
defeza de um extenso castro, mas apenas a me-
tade exposta a occidente, porque o resto do cas
tro está coberto por urna matta de carvalhos. O 
outeiro onde existem os andares de defeza nao 
tem o nome de castro. Ora , é claro que o nome 
Castrellos nao viria do castro de S. Joao; mas insis-
tindo n'estas averiguares disseram-me que havia 
tijolos e argamassa n'um ponto que me indicaram a 
oriente da povoa^áo . Encontrei n'esse sitio tijolos 
e argamassa, como me tinham indicado, e vi que 
n'aquelle sitio havia vestigios evidentes de fottifica-
coes figurando amelas, e que por isso aquelles grupos 
de penedos tinham sido collocados al l i intencional-
mente e como ineio de defeza. Conclu í tambem que o 
nome Castrellos dado á povoagao provinha dos traba-
Ihos de defeza effectuados n'aquelle sitio, talvez antes 
de existir o castro em S. Joao. 

Conserva-se em Castrellos a lenda (?) que diz 
que all i assistira um gene ra l romano, cujo t úmu lo 
all i existirá, e dizem que a pedra d'armas da casa 
d'esse general existia ainda ha pouco na parede de 
um moinho, no rio Baceiro. Procurei-a, mas nao a 
achei; é de s u p p ó r que fosse urna inscrip^ao. 

O rio Baceiro é o confluente do Tue l la que se vé 
entre Soeira e Castrellos. V i próximo de Castrellos os 
restos da ponte sobre o Baceiro. que dizem ser roma
na: existem s ó m e n t e os encontros. 

A sabida da estrada por V i l l a Verde e Paco pa
rece pouco plausivel; mas é certo que é necessario 
descer de P a c ó á ponte Soeira, e d'este ponto seguir 
por a ponte de Castrellos. 

O tragado pelo norte, isto é, Vinhaes, P a s s ó , Re-
quejo, Poebla nao pode admittir-se, porque de P a s s ó 
á raia é tudo um pantano, e. sobre isto é certo que o 
caminho de Requejo á Poebla de Sanabria é intransi-
tavel para cavalleiros. A gente de Vinhaes s e g u é 
sempre para a Poebla de Sanabria por Gondezende, 
Espinhozel la , Soutello, etc. E m Soute l lo^Montezinho 
e Franca tinham os romanos as pedreira de granito, 



as minas de ferro e as de estanho que estao ainda 
hoje em explora^ao. 

P o r estes motivos, e por outros que podia men
cionar, a estrada devia levar o rumo seguinte: V i -
nhaes. V i l l a Verde, P a ^ ó , Quintel la de Vinhaes, 
Soeira, Castrellos, Gondezende, Espinhozel la , Carre-
gosa e Soutello, e seguir pela Lastra para Fran9a, 
d'onde passava a Portello; e d'este ponto seguia para 
a Poebla de Sanabria pelo plato de Santa Cruz 
d 'Abranes. 

Gondezende é a povoaíjao mais importante da 
etape de Vinhaes á Poebla de Sanabria; é a C o m -
pleutica de S i lve l lo ; es tá em pos i fáo elevada e quasi 
contigua a Espinhozel la . E ' provavel que parte da 
p o p u l a f á o de Gondezende descesse para Espinho
zella. 

O leitor j a te rá notado que até os nomes das 
p o v o a ^ ó e s por onde seguia a via romana sao de um 
archa'ismo que encanta. O Paramio e o Baceiro, con
fluente do Tue l la , levam-nos naturalmente a pensar 
na Sepontica Paramica e nos Vacceos. Segundo 
Ptolomeo, Segunda Taboa da Europa, Cap . V I , o 
meridiano que corresponde a Sepontica Paramica 
marca —9:30, o que quer dizer que Sepontica Para-
mica existiu entre o paralello que passa por Vinhaes 
e o que passa pela Poebla de Sanabria. A s taboas de 
Ptolomeo con tém muitos erros; por isso nao servem 
para trabalhos d'esta natureza. Subindo de Espinho
zella na direc^ao N . N . E , e tendo percorrido a dis
tancia de urna milha, chegamos ao dorso de um mon
te; urna p e q u e ñ a depressao d'este monte dá passagem 
para S. Mart inho de Cova de L ú a e para a povoa^ao 
de Cova de Lúa . N a depressao do monte que ja men-
cionei, e do lado N . do Va l l e existe um curioso cas
tro que nao era conhecido, 

Tendo sido suspensas as escava9oes em Castro 
d 'Avel las , disse-me o sr. Martins S a r m e n t ó que con-
vinha averiguar se na ermida da Senhora da Hedra, 
perto da povoa9ao de C o v a de L ú a existiría uma ara 
consagrada á deuza B A N D V E , pois que esta divinda-
de al l i tivera culto, segundo diz o sr. Hubner; diri-
gindo-me para C o v a de Lúa , que dista duas legoas 
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métr icas de Braganpa; informaram-me no caminho de 
que d'aquella ermida só existiatn ruinas; disseram-me, 
todavía que a santa existia na igreja de Cova de Lúa 
e que estava em pé sómen te um resto da frontariá da 
ermida. Entre Cova de Lúa e as ruinas da ermida 
medeia o valle por onde-passa a estrada de Bragamja 
á Moimenta. Cova de Lúa está na vertente N . ; as rui
nas da ermida existem defronte de C o v a de Lúa , na 
vertente S. E^ntre os dois montes, e á beira da estrada 
existe um lago que se formara ha trinta ou quarenta 
annos; mas o nome Cova de L ú a nao provena do la
go, pois que este nome all i existe desde tempos ím-
memoriaes. Nao encontrando monumentos lapidares 
na egreja de Cova de Lúa, desci a encosta em que 
está a povoa9áo , atravessei o valle, dirigindo-me para 
a ermida. 

D'onde prov i rá o nome C o v a de Lúa? Nada pude 
colher a este respeito. Custa a crér que áque l le nome 
nao ande ligada alguma lenda. 

O cerro onde existe a ermida é um castro; véem-
se os andares perfeitamente, olhando de Cova de L ú a 
para a ermida, e o andar que principia na base do 
cerro faz parte do caminho que liga as povoaQoes 
p róx imas com Espinhozel la: faz parte do caminho de 
Vinhaes á Poebla de Sanabria. 

U m velho que regava um prado disse-me que o 
cerro em que estava a ermida tinha o nome de — L o m -
beiro dos Cazarelhos: é um magnifico castro, cujos 
andares de defeza foram todos talhados na rocha e 
em espiral: o que principia na base da colina conduz 
á ermida. O extremo do espiral forma urna p e q u e ñ a 
praca, ou coroa de quarenta a cincoenta metros de 
d iámet ro . 

A ermida está encostada ao monte, a O. da praca; 
no extremo d'esta vé-se um extenso muro construido 
de pedra secca. Parte da frontariá es tá ainda de pé; 
ju lgo muito provavel que a ara da deuza exista nos 
entulhos da ermida. 

Emfim, o Lombeiro dos Cazarelhos é unía forta
leza nova em folha, deve ter sido o ninho primitivo da 
gente de Espinhozel la e talvez da de C o v a de Lúa. 

15 
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xvir 

De Vinhaes a Franca sao quatro legoas e meia; a 
estrada devia fogosamente passar na ponte de Soeira, 
por causa da passagem do Tue l la n'esta ponte. E m 
tempo de invernó o Baceiro poucas vezes é vadeavel; 
este rio tinha ponte, que segundo dizem era romana. 
Tendo-se arruinado de velha, construiu-se outra de
fronte de Castrellos ha poucos annos: o Baceiro tem 
tambem ponte no Paramio, mas esta ponte está fóra 
do rumo que seguia a estrada romana. 

E ' tambem ponto obrigado o Castro ou Lombeiro 
dos Cazarelhos. D'este ponto seguiam para Carregosa 
pelo dorso de um monte a que chamam Lombo da 
V i a , que termina onde principiam as primeiras casas 
da povoa^ao de Carregosa. e exactamente onde exis
te um corte na estrada de Braganpa ao Paramio. Per-
guntei a varias pessoas o que queria dizer —Lombo da 
V i a : nao m'o poderam dizer. Estas inquirieses effe-
ctuei-as sobre o sitio que me indicaram ter o nome de 
L o m b o da V i a , isto é, no sitio onde existe o corte na 
estrada. 

Segundo informayoes que me tinham dado, os de 
Carregosa nao tinham castro propriamente seu; mas 
tinha-me chamado a attenQao um prado natural, em 
cujo pendor existem taboleiros enrelvados, dando-se 
tambem a circumstancia de estar aquelle prado conti
guo ao L o m b o da V i a e em parte do corte da estrada. 
A lgumas mulheres que me observavam e que estavam 
n'uma p e q u e ñ a eminencia, á beira do corte da estra
da, clamaram, chamando-me: M e u senhor! Olhe que a 
Capel la de S. Sebastiao era aqui! Os taboleiros enrel
vados foram os andares de defeza do castro, cuja co-
róa era a eminencia de onde aquellas mulheres me ti
nham chamado. 
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Já mencionei a m á r r a do alto de Font 'Arcada; a 
de Carregosa e a de Soutello pertencem á etape de 
que estarnos tratando. A de Carregosa nao está no l i 
mite do termo ¿Testa povoacao, existe á beira da es
trada de Carregosa, e a uns trinta ou quarenta metros 
da povoa9ao; nao pode ser, portanto, um marco de l i 
mite do termo. A lenda diz que fóra posta de noite no 
sitio em que está actualmente, e sem que ninguem 
visse. A de Soutello indica o caminho para a povoa
cao de Franca. Está cravada no solo obliquamente e 
encostada a um castanheiro. Esta marra tanto pode 
indicar o caminho para Franca como o de Soutello. 
A s minas de ferro de Soutello foram exploradas pelos 
romanos e na primeira metade d'este seculopela familia 
C ruz de Braganca; ha p róx imo das minas um famoso 
castro. A s minas e o castro es táo a dois k i lómet ros de 
Soutello. • 

A estrada romana de Soutello ás minas devia ne-
cessariamente ser um ramal para servido das minas; 
e nao podia deixar de ser assim; pois que é impossi-
vel para peoes e cavalleiros passar além da cadeia de 
cerros de granito que intercepta a passagem quer para 
Montezinho, quer para Franga. Finalmente, para ir de 
Carregosa ou de Soutello a Franga, temos forcosa-
mente de ir á marra de Soutello, e seguir pela serra 
da Lostra para Franca, deixando á nossa esquerda 
Soutello. A recta que liga Vinhaes com Franca é uma 
directriz de quatro legoas e meia, que, partindo de 
Vinhaes, passa por V i l l a Verde, Ponte de Soeira, L o m -
beiro dos Cazarelhos, ou Espinhozel la ; quasi toca em 
Soutello, e por fim termina em Franca. 

A s marras tém todas a mesma forma de letra e o 
mesmo corpo; o feitio dos padroes é que é differente: 
tém tambem todas a mesma inscr¡p?ao. Dizem todas 

C A 
B A R 
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O cippo da de Fon t 'Arcada é semi-cilindrico. 
A face plana está voltada para o caminho, está ap-
parelhada perfeitamente por esta face e inclinada 
sobre o coinoro do caminho e entre urnas silvas. 

A altura é de 
Largura . 
Espessura 

1,30 
0,61 
0,3 

A de Carregosa, approximadamente a 80 ou 100 
metros de Lombo da V i a tem: 

Al tu ra ácima do solo 
Largura media . 
P^spessura . 

A de Soutello: A l tu ra a contar do solo 
La rgu ra 
Grossura. 

o,79 
0,50 
0,1b 

1,30 
0>55 
0,15 

Esta marra indica o caminho para Franca pela 
Serra da Lastra: nao ha outro que nos conduza de 
Soutello ou de Carregosa para a Poebla de Sanabria. 
O neme—Lastra provem certamente dos lagedos que 
se encontram, uns na estrada outros arrumados a um 
e a outro lado do caminho. Parte da pedra foi utilisa-
da por pastores para construirem casinhas afim de se 
abrigarem, e assim continua a estrada, encaixada entre 
a Lastra e o Sabor a té desembocar n'um canto da 
veiga de Franca. 

Es tá actualmente em cons t ruecáo a estrada de 
Braganfa á fronteira de Hespanha, e es táo construin-
do urna ponte perto do sitio onde existia outra; esta 
com certeza nao é romana: a romana deve ter existido 
no extremo L . do Val le . Véem-se n'este sitio os ca-
Ihaus com restos de cimento, o que torna perigosa a 
passagem do rio n'aquelle ponto. Seguindo para Por-
tello, ponto fiscal da raia, ha, ainda perto do rio urna 
cacada tambem de difficil transito. A calQada continua 
desde o no até ao alto de onde se avista Portel lo e 
ahí desapparece. Nao perca o leitor de vista que V i -
nhaes, V i l l a Verde, Ponte de Soeira, Espinhozel la , 
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Lombeiro dos Gazarelhos, Soutello e Franga existem 
sobre a mesma recta, que por estas povoa^oes passam 
todos os caminhantes que transitam de Vinhaes para 
a Poebla de Sanabria. 

O Códice diz—de Veniatia a Petavonio sao sete le-
goas, e sete legoas sao em linha recta, o que pode 
vér-se em qualquer carta, na de Perry, na de bosseray 
e n'outras. A s mesmas cartas nos conduzem da Poe
bla a Castrocomtrigo com sete legoas certas, e d'este 
ponto a Astorga tambem com sete legoas e em l inba 
recta.. A s ruinas de Argent io lo devem existir em Cas
trocomtrigo ou ñas suas immedia^oes. Argote diz — 
Castrocomtrigo onde por for9a devia passar a es
trada. 

S e g u é o Itinerario de Braga á Astorga, , com as 
correccoes que en tend í que deviam fazer-se. 

Iter a Bracara Astur icam, m(illia) p(assum). 

C C L X X V I I (a) 
Salatia X X I V . 
Praesidium X X V I 
Caladunum X V I 
A d Aquas X V I I I 
Pinetum X X (b) 
Roboretum X X X V I (o) 
Compleutica . X X V I I I (d) 
Veniatia X X V 
Petavonium X X V I I I 
Arg-entiolum . X X V I I I 
Astur ica X X V I I I (f) 

(a) Variantes de varios códices 
• ' — C C L X X V I ; C C L X X V I I 
(b) X X V I I I 
(c) X X X I I I 
(d) X V I I I ; X X V ; X X V I ; X X X I I I 
(f) X X I I I I 

O Códice , tal como o apresento, é a exp re s sáo 
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da verdade; nao ha n'elle erro de urna milha. Salatia 
é Salamonde, dista seis le^oas métr icas ou vinte e 
quatro rnil p. de Braga e nao cinco legoas, como diz 
o Códice . Praesidio que é Codecoso de C a ñ e d o , e nao 
Codegoso do Arco , dista, segundo diz o Códice a seis 
legoas e meia de Salamonde. Km Gralhas exis-
tiu Caladuno a quatro legoas e meia de Chaves, e 
d'este ponto a Val-de-Telhas sao cinco legoas. A va
riante h de P ine tüm diz que de Chaves a Pinetum sao 
sete legoas: parece que esta variante indica Mirandel-
la; pois que de Chaves a Mirandel la sao sete legoas 
certas; em todo o caso vamos ern caminho de Rebor
daos (J1). O Códice diz que de Pinetum a Roboretum 
sao nove legoas: é esta a distancia de Val-de-Telhas 
a Rebordaos, o Roboretum do Itinerario. Castro d 'Ave l -
las existe a legoa e meia de Rebordaos, sendo meia 
legoa d'este ponto a Nogueira e urna de Nogueira a 
Castro d 'Avel las . A porcao da estrada comprehendida 
entre Rebordaos e Castro d 'Avel las considerei-a como 
um ramal ou porcao da variante d de Compleutica. Se 
juntarmos á legoa e meia a distancia que vai de Cas
tro d 'Avel las a Sacoias, que sao tres legoas: a varian
te fica completa em Sacoias. O.s milliarioS de Castro 
d 'Avel las sao os reguladores certos d'esta porcao da 
estrada e bem assim da parte comprehendida entre 
Castro d 'Avel las e Vinhaes. 

A etape de Roboretum a Compleutica é de sete 
legoas; devía necessariamente levar este rumo: Rebor
daos, Failde, S. Pedro dos Castelhanos, Samil e res
pectivo castro, Mart im Caneado, vertente norte, valle 
de Alfaiao e suas thermas, ponte de Va lbom, Mi lhao , 
Babe e respectivo castro, Castellares, sobre Sacoias. 
N'outro logar farei ainda algumas considera^oes a 
respeito da situagao de Sacoias. Quanto a Veniatia,1 
ninguem duv ida rá que existiu onde hoje existe a vil la 
de Vinhaes. 

O códice diz: Í3e Veniatia a Petavonio X X V I I I p., 
e é esta a distancia que medeia em linha recta de V i 
nhaes á Poebla de Sanabria. E m que se fundaram os 

0) E ' notavcl a variante c de Roboretum: indica Rebordaos 
de Mirandella por urna recta de oito legoas e urna milha. 
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archeologos hespanhoes para situarem Petavonio a 
quatorze legoas de Vinhaes? Bem sei que elles ainda 
nao acertaran! com a situacao de Vematia; pois, que 
eu saiba nao a mencionam nos seus trabados, ou, pa
ra melhor dizer, nao consideram Vinhaes como esta-
gáo da estrada de Braga a Astorga. O seguinte traba
do é em parte de Si lve l lo e n'outra parte de Aure l ia -
no Guerra: 

A d Aquas 
Pinetum (Pinheiro Ve lho a N . N . E . de Vinhaes) 

k i lómet ros * . . . • . 4 6 
Roboretum (El Robledo a S .E . da Poebla) kilo-

metros 53 
Compleut ica (Hacia Oriente de Braganca) ki lo-

metros. . . . . . . . ; . . . 3 0 

Silvel lo, porém, diz que Pinetum é em Val-de-Te-
Ihas, Compleutica em Gondezende, e é tambem elle 
que diz que Roboretum é em Robledo. Aure l í ano 
Guer ra levou-nos Compleutica para Hespanha, para 
E l Poio , seis legoas a oriente de Braganca! 

O leitor vai ver ainda mais:—Em carta de 20 de 
fevereiro de 1894 communica-me o sr. Christovam 
A y r e s o seguinte, que d'aqui Ihe agradeco: «A propo
sito de Petavonio e de Compleutica, encon t ró em H u -
bner, A r q u e o l o g í a de -Espanha, pag. 161, o seguinte, 
fallando d'uma cohorte que esteve em Petavonio: — 
Cohors Secunda Flavia Pacatianae Poetaonio:—tuvo su 
cuartel principal em Petavonium, ciudad de los Supe
rados de la Gal ic ia , nombrada por Ptolomeo (110,35) 
y el Itinerario (p. 423) entre A s t . rga y Compleutica de 
r educc ión aun incerta, cercana a Benuza y sobre 
Castro.» 

Aure l iano Guer ra fallecen ha pouco mais de um 
anno; era o proprietario e principal collaborador de 
urna revista archeologica; devia portanto tratar de har-
monisar a noticia que publicou áce rca da situacao de 
Petavonio com o que escrevera a respeito da situacao 
de Compleutica, que diz ser n ' E l Poio , seis legoas a 
oriente de Braganga, isto é, quasi quatro legoas adian-
te da raia de Hespanha. D ' E l Poio iria a estrada mui-
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to naturalmente para Castrocomtricro com seto legoas 
de percurso e dando unía p e q u e ñ a volta; de Gastro-
comtrigo subia para Astorga com sete legoas, ou sete 
menos urna milha. Os milliarios de Castro d 'Avel las 
vieram, po rém, destruir este castello de bogalhos; a 
estrada que seguia desde Braga de oeste para leste, 
toma em Babe urna orienta^ao opposta á que trazia 
desde Braga: desee de Babe para Sacoias, s e g u é d'es-
te ponto para Castro d 'Avel las e assim continua até 
Vinhaes. Como tem de seguir para Astorga, toma em 
Vinhaes a o r ien tado N . N . E . , approximadamente. 

Nao me consta que algum archeologo hespanhol 
tenha feito alguma referencia a respeito das ruinas de 
Castro d 'Avel las , é por isso muito provavel que igno-
rem que n'aquellas ruinas appareceram dois mil l ia
rios; quando o souberem e virem que Castro d ' A v e l 
las existe entre Sacoias e Vinhaes, constituindo estas 
a etape de Compleutica a Vinhaes, convencer-se-hao 
que tudo quanto escreveram a respeito da estrada de 
Braga a Astorga cahiu como um castello de cartas. Só 
o illustre Si lvel lo disse que Pinetura é Val-de-Telhas. 

X I X 

O que me propuz n'este trabalho foi determinar 
todas as e s t acóes da estrada de Braga a Astorga , e 
nao lodos os pontos por onde passava a estrada. C o m 
referencia á etape de Veniatia a Petavonio posso ter-
me e n g a ñ a d o preferindo o tragado por Franca ao de 
Requejo; preferí o de Franca ao de Requejo porque 
é por Franga que peoes e cavalleiros vao, em regra, 
de Vinhaes á Poebla . Requejo tem tambem contra si 
a solidao do plato de Montesinho que es tá a i6y4m 
de altitude. 

Franca está a quasi uma legoa da raia. Passando 
a ribeira de Calabor segue-se para Poebla sempre pe
lo plato de Santa Cruz d 'Abranas; este plato é em par
te uma charneca e está tambem em parte entregue á 
cultura de cereaes, e assim continua até baixar para 
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a Poebla . A vi l la es tá dividida em duas partes pelo 
rio T é r a que desee da Serra de Sanabria. A parte ve-
Iha da vil la es tá na margem direita do no, e sobre es
te existem muitos restos de muralhas. A nova Poebla 
está n'uma baixa, e por alii s e g u é a estrada que ex
porta os productos (principalmente cereaes) que vindo 
da Castella Ve lha , seguem para Orense e para outros 
pontos; que foi urna povoacáo fortificada attestam-o 
ainda os restos dos seus muros. 

A meu ver, Ptolomeu indica regioes; diz, 
por exemplo: Tarraconense—N'esta regiao existe A r -
gentiola, g r á o s 9:20 44-45. Ora a Tarraconense com-
prehende a diagonal que vae do Monte Medulio a 
proximidades de Valent ía . Tratando dos Superados, 
diz: N'esta regiao existe Petavonio e Astur ica Augus
ta — Astur ica Augusta , g r á o s : 9' 30 44 o. , Peta
vonio, g r áos : 9 30 44 o. Isto é muito vago: nao 
podemos com estes dados designar o ponto que 
procuramos, e é d'isto de que se trata. Os Superac ión 
podiam ser, muito bem, povos da Serra de Sanabria: 
os gados da Serra e o peixe do Lago podem alimen
tar uma popu la^áo importante. A p o p u l a f á o do lago 
vive ainda em cabanas: ha tres ou quatro annos um 
incendio devorou urnas oitenta. 

O Itinerario fica com menos uma es tapáo suppri-
mindo Argent iolo , que precede Asturica; e ficam qua-
torze legoas de Veniapa a Petavonio. Ora , isto nao 
pode ser: é supinamente absurdo. O milliario de A r 
gentiolo marca X V p., o de Astur ica XI I I p., devendo 
marcar cada um X X V I I I ('). A povoacáo de Argentio
lo desappareceu da carta de Hespanha, mas existe 
Castrocomtrigo. Argote menciona-a: diz —Castrocom-
trigo, onde por forfa devia passar a estrada: ñas im-
mediacoes de Castrocomtrigo, ou em Benuza sobre 
Castro, deve ter existido Argentiolo. 

A Poebla de Sanabria é, exceptuando Braga e 
Astorga , a povoacáo mais importante de toda a estra
da. T e m menos p o p u l a d o do que Chaves, mas o seu 

(!) A rigor o milliario de Asturica devia marcar X X V I I p., 
porque de Castrocomtrigo a Astorga sao sete legoas menos um 
quarto. 

16 
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tnovimento commercial é enorme, principalmente de-
vido aos g é n e r o s que tr^insitam da provincia de Za
mora para Orense. 

X X 

A noticia que vem em Hiibner , transcripta da A r -
cheologia de Hespanha , publ icagáo de Aurel iano 
Guerra , creio eu, é curiosa. Nao duvido que assistisse 
em Petavonio á cohorte segunda Flavia Pacatiana, e 
que tivesse seu quartel principal em Petavonium, ci-
dade dos Superacios da Gal iza . Quanto a mim, sao 
povos da Serra de Sanabria, ninho primitivo da gente 
da Poebla C). 

A r e d u c c á o de Compleutica e de Petavonio está 
feita; Compleutica é em Sacoias, Petavonio na Poebla 
de Sanabria: Delamarche,Hachette, o engenheiro Char
les, De Lafoente e outros, situam Petavonio na Poebla 
e Argent io lo adiante da Poebla , entre esta p o v o a f á o e 
Argent io lo . E m Argote , l ivro 2.°, cap. X I , pag. 407, 
vem o seguinte, segundo Ptolomeu — Petavonio per-
tencia á Chancel lar la de Astorga, Compleutica á de 
Braga: logo por entre essas cidades capitaes passava 
a raia que as dividía. 

Ora, em Benuza nunca houve raia que dividir. 
Os limites da raia nao vém marcados na carta de 

Polque, vém na de Dosseray, e com mais rigor na 
carta da 3.a Divisáo Mil i tar desenhada e ampliada por 
raeu filho Ernesto; es tá na escala de = 2Sg.4(-lt}Ri5. A 
demarcafao foi effectuada pelos commandantes das 
respectivas seccoes do co rdáo sanitario, desde M e l -
gafo até Paradello, concelho de Miranda do Douro: a 
marra ou marco de limite da raia que está a quasi urna 

C1) O radical da palavra Poeb'a (ce pegados) contem as tres 
primeiras lettras da palavra Pcjetavonio. 
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legoa de Portel lo está quasi a meia distancia da Poe-
bla de Sanabria e de Sacólas . Tenha-se, po rém, pre
sente que a estrada segu ía da raia para a Poebla pelo 
plato de Santa Cruz d 'Abrans e nao por Calabor; se-
guindo para a Poebla por Calabor dá-se urna volta de 
legoa e meia, pelo menos. 

Argote resume 6 seu trabalho pela forma seguin-
te: «Suppos to , pois, que esta primeira via militar que 
Antonino descreve é a que corria por Chaves, referi
remos primeiro como elle a descreve, e depois dire
mos quaes sao hoje as t é r r a s por onde passava no 
tempo dos romanos, por que a tal estrada se acha 
actualmente mui diversa. D iz o Itinerario de Anton i 
no que esta via militar corria de Braga a té Astorga 
por espado de duzentos e quarenta e sete mi l passos, 
que montam sessenta e urna legoas e tres quartos, 
n'esta forma. Sabia a estrada de Braga e corria até 
Salatia em distancia de cinco legoas, passa depois a 
Presidio, e fazia mais seis legoas e meia; logo, andando 
outro tanto, chegava a Caladuno e d 'al l i continuava 
pelo espaijo de quatro legoas e meia a té Aquas, que 
dissemos era Chaves, e assim s e g u é nomeando as es-
tacoes e dando-lhes o seu respectivo valor, mas sem 
determinar o sitio a que cada uma pertence: diz que 
a Veniatia se segu ía Petavonio, a Petavonio A r g e n -
tiolo, que se segu ía Astur ica , dando a cada e s t a c o a 
successao e indicacao n u m é r i c a que Ihe marca o Có
dice Fal lando de Vinhaes diz—Vinhaes, onde por 
for9a devia passar a estrada, e o mesmo diz a respei-
to de Castrocomtrigo. E todavía , diz no livro 2.°, 
cap. 1.9, a respeito de Petavonio—Petavonio era uma 
cidade das Asturias, segundo consta de Ptolomeu, na 
segunda Taboa da Europa, no cap. 6.°, na descripcao 
de Asturias. Resta averiguarmos onde era Petavonio. 
—Baudrand, no Lex icón Geographico diz que era o 
logar de Vanheza (La B a ñ e z a ) onde chamam Terra de 
Cabreira de Leao, e accrescenta—A verdade é que 

O) Argote, totno a.0, cap. XII , 915. Esta nota vem tambera 
no meu trabalho, pag. 14 e i5. 
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Petavonio ficava na estrada que vae da Villa de V i -
nhaes, na nossa provincia de Traz-os-Montes para a 
cidade de Astorga de que distava sete legoas! Peta
vonio dista sete legoas de Vinhaes ou sete legoas de 
Astorga? Era em Castrocomtrigo ou na Bañeza? 



ALGÜNS PASSOS N'ÜM L4BYRINTHO 

Ksci ' i p l o s diver-soss 

Com este titulo vém em Fil ippe Simoes varias 
consideracoes áce rca das ruinas de Condeixa e de 
Coimbra . Fa l la do milliario q u é existiu em Coimbra e 
de outro que appareceu na Mealhada; o milliario de 
Coimbra marcava quatro milhas, pu urna legoa métr i 
ca, o da Mealhada contava doze mil passos, o que 
indica que nao era aquelle o logar que Ihe pertencera, 
pois que de Coimbra á Mealhada sao quatro legoas 
mé t r i cas . Fa l la tambem dos restos da estrada romana, 
do aqueducto e das muralhas que existiam em Condei
xa. Tudo isto mostra- e convence de que a estrada de 
Lisboa a Braga passava em Condeixa a Ve lha , em 
Coimbra e na Mealhada, ou suas immediagoes. 

E ' bem conhecida a inscripcao que existe em 
Coimbra e proveniente de Condeixa: n 'ella se le o 
nome Conimbr iga . 

Vejamos se com estes elementos e outros ío rne-
cidos pelo Itinerario de Lisboa a Braga , conseguimos 
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recular esta estrada. O Itinerario de Antonino marca 
as distancias pela forma seguinte: 

Iter ab Olisipone Bracaram 
Augus tam —m. p C C X L I I 1 I 

lerabriga X X X 
Scalabim X X X I I 
Se l ium X X X I I 
Conembriga . ., X X X I I I I 
Emin io X 
Talabr iga X L 
Langobr iga X V I I I 
Calem XII I 
Bracara X X X V 

N o estudo que effectuei sobre a carta de Polque, 
tomei como ponto de partida Lisboa , beira do Tejo, 
meridiano —O — . N'esta estrada todas as e s t acóes sao 
indicadas por uma recta, que dá a distancia de urna á 
outra. A s legoas sao de quatro milhas romanas, equi
valentes á legoa métr ica . 

A carta de Polque dá seis legoas mé t r i cas do 
ponto que designe! a V i l l a Franca de X i r a , e dá oito 
de V i l l a Pranca a Santarem. Como cada uma d'estas 
etapes é indicada por uma linba recta, a s i túa?áo de 
lerabriga e a de Scalabim ficam bem definidas. O 
milliario de lerabriga deve, pois, marcar seis legoas 
ou X X I V m. p. e nao X X X . Pil ippe Simoes cita Gas
par Barrenos a proposito das ruinas de Condeixa e 
do Itinerario. Diz a respeito do Itinerario: — O primeiro 
argumento que adduzio (Barreiros) foi o que se infe
re do Itinerario de Antonino, que marca 66 milhas 
ou 16 legoas e meia entre Scalabim e Conembriga, 
as quaes quadram com a distancia de 16 legoas e 
meia entre aquella cidade e Condeixa a Ve lha , e nao 
com as 19 legoas que faziam de Santarem a Co im-
bra; ora, a medida sobre a carta dá 19 legoas entre 
Santarem e Condeixa; diz que de Scalabim a Conem
briga sao 19 legoas; sao 9 de Santarem a V i l l a Nova 
de Ourem e 10 d'esta a Condeixa. 
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«Falla depois dos restos que da antiga c ídade ro
mana tinham ficado no sitio de Condeixa a Ve lha , e 
transcreve urna inscripgao com o nome de Gonimbri-
ga, a qual juntamente com outras no seu tempo esta-
va na Ponte da Atadóa.» (') 

D . M . 
V A L E R I O A V I T O 
V A L E R I M A R I N I 
F I L , A N N . X X X . 
V A L E R I A , F V S C I L L A 
MATP:R, F I L , 
C A R I S S I M O , E T 
P I E N T 1 S S I M O , 
E T O P S E Q V E N 
T I S S T M O . 

P . 
S C R I B I , IN T I T V L O , V E R S V C V L O S 
V O L O Q V I N O V E D E C E N T E R , 
V A L E R I V S A V I T V S , H O C S C R I P S I , C O -
N f M B R I G A N A T V S , M O R S . S V B I T O , E R I -
P V I T , V I X I T E R D E N O S A N N O S , S I N E 
C R I M I N E V I T ^ , V I V I T E V I C T V R I M O -
X E O , M O R S O M N I B V S I N S T A T . 

D i z ainda Fi l ippe Simoes: — «Vé se ainda hoje ñas 
ruinas de Condeixa a Ve lha todo o cercuito das mu-
ralhas que defendiam a cidade; e, o que é notavel, 
o povo chama Almedina o espago murado, posto que 
esta palavra devesse ser introduzida, emquanto durava 
a domina^ao dos á rabes , para designar como em 
Coimbra a cerca ou a parte defensavel da povoagao. 
A muralha terá de circumferencia dois ou tres ki lo-
metros, e es tá meio demolida em toda a sua exten-
sáo . A ' sabida de uma das portas da cidade, restam 
dois enormes viaductos de cantar ía , que, pela sua lon-
ga conservacao, mostram a solidez com que foram 
const ruidos .» 

C1) Barreiros, Corographia, fol. 48 a 54. 
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«Segue-se tambem a té Alcabideque, na distancia 
pouco raais ou menos, de meia legoa, o aqueducto 
por Onde vinha a agoa para a antiga Gonimbr iga . E 
assim vae continuando, nomeando vestigios de ruinas 
— fragmentos de columnas de marmore, alguns dos 
quaes vieram para a collec9ao de archeologia do Ins
tituto de Coimbra . Emfim a alguma distancia das rui
nas acbam-se restos da estrada romana, cuja d i r e c t o 
conviria determinar por esses vestigios.» 

Pode, pois dizer-se, com toda a certeza, que em 
Condeixa existió Conimbr iga . 

E ' tradicgao que Scalabim é em Santarem, a 19 
legoas de Condeixa a Ve lha . Po r outra parte esta dis
tancia quadra bem com a distancia que existe entre 
Santarem e Condeixa a Ve lha ; devenios, pois, procu
rar Sel l ium entre Santarem e Condeixa a V e l h a . Co
mo n'esta estrada a distancia de esta^ao a estafao é 
indicada pela recta que as liga, Sel l ium fica determi
nada quando a directriz que vem de Santarem tocar 
no extremo da que vem de Condeixa, levando tam
bem em conta que de Santarem a Condeixa sao 19 
legoas em linha recta. P o r este processo achamos que 
Sel l ium é V i l l a Nova de Ourem, e se demonstra tam
bem que V i l l a Franca de X i r a é a lerabr iga do Itine
rario de d i s i p o a Bracara . Tenha-se presente que to-
mei como ponto de partida Lisboa , beira do Tejo, 
meridiano de Lisboa . 

D o ponto que designei á beira do Tejo, margem 
direita, seguia a estrada para V i l l a F ranca de X i r a 
pelo espado seis legoas. D e V i l l a Franca seguia para 
Santarem percorrendo oito legoas. Seis com oito sao 
quatorze, e quatorze sao da beira do Tejo a Santarem. 
Nao ha differenca de uma milha, De Santarem seguia 
para V i l l a Nova de Ourem com nove legoas, e tendo 
percorrido mais dez chegava a Condeixa a Ve lha , de 
onde seguia com duas e meia a té Emino ou Coimbra . 
D'este ponto seguia para Ave i ro , ou Talabr iga , com 
dez legoas. 

O mill iario da Mealhada, a quatro legoas de C o i m 
bra e a seis de Avei ro , e a certeza com que a dire
ctriz marca A v e i r o , levam-nos ao convencimento de 
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que Avei ro é a Talabr iga do Itinerario. Acontece, po-
rém, haver erro em tres etapes seguidas: na de Tala
briga a Langobr iga , na de Langobr iga a Calem e na 
de Calem a Bracara. O erro que ha entre Braga e 
Calem bem se corrige, porque é bem conhecida a 
distancia de Calem ou Gaia a Braga . A difficuldade 
es tá , pois, na etape de Talabr iga a Langobr iga . 

O Itinerario marca quatro legoas e meia de T a 
labriga a Langobr iga e tres e um quarto de Lango
briga a Ca lem. P o r outra parte, de A v e i r o a Gaia sao 
quatorze legoas métr icas ; vé-se evidentemente que ha 
erro, e grande, entre Ave i ro e Gaia; a difficuldade per
siste, quer tentemos determinar Langobr iga de A v e i 
ro quer de Gaia, e pela rasao de haver erro no Códi
ce em duas estacoes consecutivas. A povoaijao que 
quadra bem é a V i l l a da Feira ; dista seis legoas e 
meia de A v e i r o e cinco de Gaia: creio que deve ser 
isto. A distancia de Gaia a Braga é de nove legoas e 
meia, e nao de oito e tres quartos, como diz o Códice . 
Esta estrada nao passava em G u i m a r á e s : devia seguir 
de Braga a Ca lem por V i l l a N o v a de Famalicao. 

O Itinerario de Lisboa a Braga deve dizer assim: 

Iter ab Olisipone Bracaram Augustam m. p. C C L X V I 
(V i l l a Franca de Xi r a ) X X I V 
(Santarem ) X X X I I 
(V i l l a N o v a de Gurem) X X X V I 
(Condeixa a V e l h a ) X L 
(Coimbra ) X 
(Aveiro ) X L 
(Vi l l a da Feira ) X X V I 
(Gaya ^ X X 
(Braga ) X X X V I I I 

lerabriga 
Scalabim 
Sel l ium 
Conembriga 
F minio 
Talabriga 
Langobr iga 
Calem 
Bracara 

O estudo de uma estrada romana nao compre-
hende s ó m e n t e a determinagao das estacoes, é neces-
sario, para ser completo, estudar os pontos por onde 
ella passava. Estes pontos existem, quasi sempre, fóra 
da projec9ao das directrizes; e, por isso é necessario 
effectuar estudos s u r place para um e outro lado da 
estrada. Os castros que encontrarmos perto da estra
da devem ser estudados, e, podendo ser, explorados. 
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Os montes ou cerros a que andarem ligados os no-
mes—Citania, Cinania , Cividade, Castello —devem 
tambem ser visitados. 

A s tres seguintes inscrip9r)es foram encontradas 
em Coimbra em 1773, junto ao alicerce do terreiro 
do Castello de Coimbra : 

C H R Y S I S SIBI 
P O S V I T 

V X O R I . E T . M O D E S 
F , M A T R I F . C . 

S. T . T . L . 

D . M . S. 

A V R E U O . R V F I N O 
A N N . X V I L 

A V R E L I V S . M V S A E V S 
F I L I O . P I I S S I M O . F . C . 

A segunda es tá mutilada; falta-lhe a primeira l i -
nha. N o mesmo sitio appareceu aínda um p e q u e ñ o 
fragmento de outra lapide com os restos de uma ins-
cripcao. No anno seguinte de 1774, appareceram tam
bem, junto do Castello, ñas ruinas da Couraga de 
L i sboa , dois cippos com estes letreiros: 

D . M . S. 
C . I V L I 

M A T E R N I 
A N N . L X I I I I 
B O V I A . M A 
T E R N A . E T 
I V L I A . M A 

X I M A . P A T R I 
P I I S S I M O 

F . C . 
C V R A N T . . . 
I V L I O D E X 
T R O L I B E R 

T O O B M E R I 
T A P A T R O N I 

C A E S A R . D I V I . 
. . . V G P R O N . A U G 
. . . O N T M A X T R I B 
. . . T . ffl. C O S . D E S I G . 

P . P . 
M . IIII. 

S A R D I V I 
, R O N A U G 
. M A X T R I B 
, C O S D E S L 

P . P . 
X I I 
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A ultima inscrip^ao é a do mill iario da Mealhada; 
e s t á mutilada bem como a do de Coimbra ; pois que o 
da Mealhada marca X I I m. p. p.: o de Coimbra tem 
tambem gastas as letras numeraes. 

N o armo de 1872, abrindo-se os alicerces para 
uma sacrist ía junto da egreja de Condeixa a V e l h a , 
appareceu a seguinte i n s c r i p t o que hoje se conserva 
na collec^ao do Instituto: 

S E R E N I A 
N V S F A M V 

L V S D I V I X I T 
A N V S IIII E T 
R E O V I N P A 
C E VII I K L D E 
C E M B R E S E 
R A D L X X V I I I I 

H a quasi dous annos que conservo entre os meus 
papé i s as notas referentes á determinaQao das esta-
^oes da estrada de Lisboa a Braga, e reconhecendo 
que podiam ser determinadas as etapes d'esta estra
da, resolvi juntar ao estudo da estrada de Braga a 
As torga as notas referentes á via romana que, par-
tindo de Lisboa , terminava em Braga . 

Convinha agora effectuar estudos s u r place des
de Lisboa a Braga; bastariam dez ou doze mezes de 
pesquizas: appareceriam alguns vestigios da estrada e 
algumas inscripfoes. Deixar estas interessantes coisas 
ao acaso é uma vergonha; nao faltam no Ministerio 
da Guerra , ou na Repar t Í9ao de Trabalhos Geodés i cos , 
individuos competentes para effectuar este trabalho. 
O ^090 que primeiro devia ser estudado, é o com-
prehendido entre Gaia e Ave i ro ; pois que ha entre 
estes dois pontos erro e grande ñas indica^oes que 
dá o Cód ice . Estou persuadido que a V i l l a da Feira 
é a Langobr iga do Itinerario, mas para convencer 
os outros preciso mais luz: digo, todavía , que a V i l l a 
da Feira é a Langrobrig-a do Itinerario de Antonino . 
Fo lque nunca me falhou. 

FIM 



E R R A T A S 

Na pag. 4, em vez de—Eu encontrei, leia-se—Encontrei. 
Na pag. 53, onde se 16—recebem-a, leia-se—recebe-a. 
Na pag: 115, onde se le—serra da Lostra, leia-se—serra 

da Lastra . ^ V L ^ c - ^ ^ ¿ ^ ^ 
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