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publicacao de copora documentais constitui uma tarefa primordial, em particular no que se refere 
'quela evidencia proveniente da investigacao arqueologica. A Arqueologia produz um imenso ma- A, 

nancial de dados e, no que se refere ao Mediterraneo, os museus e outras instituicoes custodiam gran- 
de quantidade de material arqueologico inedito ou, ainda que publicado, de dificil acesso, pois podem 
ter sido publicados ha muitas dezenas de anos, com referencial bibliografico desatualizado, portanto. 
As inscricoes antigas, pela importancia que sempre se Ihes atribuiu, desde o Renascimento, foram ob- 
jeto de atencao de eruditos, nos primeiros seculos da era moderna, e de estudiosos academicos, a par- 
tir do seculo XIX. As inscricoes latinas, compiladas, por iniciativa de Theodor Mommsen, no Corpus 
Inscriptionum hti?zurum, tem sido objeto de especial atencao, podendo afirmar-se que o imenso 
numero de epigrafes conhecidos e estudados constitui um patrimonio cientifico impar para o estudo 
da Antiguidade romana. 

Neste contexto, o Instituto de Estudos Catalaes, as Universidades de Barcelona, Autonoma de 
Barcelona e de Pau, apoiados pelo CNRS (Paris) e Ministerio de Educacao e Cultura (Madri), publi- 
cam o quarto volume das inscricoes romanas da Catalunha, referente a antiga Barcino (Barcelona). A 
obra inicia-se com uma introducao (p. 11.56) que contextualiza o catalogo epigrafico, ao tratar da to- 
pografia urbana das descobertas epigraficas, das fontes literarias, da tradicao de seu estudo, do histo- 
rico das colecoes barcelonesas. Particular destaque e devotado ao estudo do conjunto de 317 inscri- 
coes monumentais, a comecar dos materiais (tipos de marmores, calcarios, arenito, bronze) e da 
classificacao das inscricoes em seis categorias: 175 funerarias, 90 honorificas ou publicas, 18 religio- 
sas, 7 cristas, 5 varias e 22 indeterminadas. Assim, mencionam-se imperadores (10 exemplares), se- 
nadores (10), equites (4), niagistrados varios (17), seuiri (45), mulheres (8), jovens (3), estrangei- 
ros (4), libertos (61), entre outros. Estudam-se, ainda, as formas dos monumentos e suas molduras e 
da escrita, o latim de Barcelona, os cultos, personagens eminentes e notaveis, estrangeiros, concluin- 
do-se com consideracoes sobre a Epigrafia e a Historia da cidade de Barcelona. Destaca-se, nesta in- 
troducao, a interpretacao sociologica de que a sociedade barcelonesa era uma sociedade aberta, na 
esteira do modelo proposto, originalmente, por Geza Alfoldy e em contraste com a interpretacao nor- 
mativa, propugnada pela escola de Cambridge. Enquanto o carater dinamico da sociedade barcelone- 
sa transparece em inumeras epigrafes, apenas uma delas se refere a lacos de clientela (inscricao 32, 
clie<n>s, com nasal implosiva de articulacao fraca omitida, cf. CIL iV 8512). Assim, esta abertura 
mostra-se, segundo os autores, no lugar que as mulheres ocupam, ja que algumas delas recebem ho- 
menagens gravadas em pedestais erigidos coni a autorizacao dos decurioes (8 exemplares) e, ainda, 
na importancia, desde a epoca de Augusto, alcancada por libertos ligados a algumas grandes famiiias 
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e que constituem um gnipo particularmente importante na cidade comercial. 
As inscricoes sao publicadas de forma bastante completa, com informacoes detalhadas sobre 

todos os aspectos. Ha descricoes do material, das dimensoes, nao apenas do monumento como, algo 
muito raro, do canipo epigrafico, da altura das letras e dos espacamentos. A grande maioria das epi- 
grafes esta reproduzida em fotografia, cada uma delas contando com transcricao e traducao, seguida 
das principais referencias publicadas e de uni conientario que procura dar conta das relacoes da ins- 
cricao com o contexto historico e filologico. Algumas inscricoes merecem estudos especificos, como e 
o caso das "consideracoes sobre os Pedanii barcelonenses" (inscricao 37, p. 102-105), cujos liber- 
tos Pedanii prosperaram e chegaram ao sevirato em epoca flavia e cujos descendentes, entre 110 e 
130, ja cidadaos romanos, atingiram os cargos municipais. O tema dos libertos mostra-se, naverdade, 
talvez aquele mais tratado, tanto por sua ubiquidade, como pela variedade de situacoes. Uma inscricao 
(45) da epoca dos antoninos, que trata de um centuriao aceito inter immunes, elevado as honras da 
edilidade e que deixou uma doacao a Barcelona, condiciona sua benemerencia a que seus libertos e os 
libertos de seus libertos que exercani o sevirato estejam isentos (ea condicione uolo ut  liberti mei 
item libertorum meorum libertarumque liberti quos honor swiratus contigerit ab  omnibus mu- 
neribus sezriratus excusati sint). O sevirato, pois, nao punha em jogo apenas as relacoes entre li- 
bertos e autoridades locais, mas requeria a autoridade e a autorizacao de um patrao cujos direitos 
economicos podiam ser, de alguma forma, atingidos pelas liberalidades consentidas por seus antigos 
servidores (p. 117). 

Ainda quanto ao carker aberto da sociedade barcelonesa, muitas inscricoes podem ser men- 
cionadas. Numa delas (63), datada de meados do primeiro seculo d.C., uma provavel liberta menciona 
sua mae e irmao, ainda escravos, noutra (71) pode supor-se que mencionam casamentos entre mu- 
lheres livres e homens libertos, enquanto uma esposa de um liberto, Quintus Calpurnius Nyrnphus 
(78), e chamada de uxor, termo que reaparece em muitos outros documentos (e.g. 81; marita, 126, 
por oposicao a contubertzalis, 151; 252). Muitos casamentos mistos, entre libertos e livres, sao men- 
cionados (e.g. 79), sendo este o caso de um Caius Iulius Daduchus, liberto, que se casou com uma li- 
berta sua ou do patrao (81; cf. 138). Uma inscricao (109) julgada falsa por Hubner, o editor do CIL 11, 
provavelmente porque nao se adequava ao seu modelo de sociedade antiga, e reavaliada como verda- 
deira pelos autores. Trata-se de uma dedicatoria do ordo da colonia a um liberto, provavelmente pu- 
blico, por sua defesa do interesse comum (ob causas utilitatesquepublicmfideliter et  constanter 
defensas). Ha referencias indiretas a unioes fanuliares entre escravos (157; 250; 259) e entre escra- 
vos ou humildes de diferentes grupos etnicos (e.g. 173; 175). Todas essas inscricoes contribuem para 
reforcar a interpretacao proposta de Barcelona como uma sociedade aberta, dinamica e com niobili- 
dade social. 

Poucos sao os vulgarismos, como amice (por amicae, inscricao datada de fins do seculo I1 
d.C. ou principios do III), ou File (por Phile, tambem de fins do seculo I1 d.C.), o que esta a indicar 
que essas epigrafes eram obras de artesaos conipetentes nao apenas na simetrica apresentacao das le- 
tras como no dominio do latim erudito, em contraste com as inscricoes nao monumentais, ausentes 
desta compilacio. Neste sentido, os autores mencionam, ainda na introducao, os debates recentes so- 
bre a alfabetizacao no mundo romano e, durante todo o livro, percebe-se que a localizacao das inscri- 
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coes monumentais se relaciona com a planta da antiga Colonia Faue?ztia e com as areas mais privile- 
giadas e freqiientadas da cidade, o que se pode constatar, visualmente, na figura (p. 54-55) que apre- 
senta a distribuicao espacial das concentracoes de achados epigraficos. Em termos gerais, o volume 
fornece um manancial de documentos publicados de forma detalhada e que permite ulteriores estudos 
sobre os mais variados aspectos da sociedade barcelonesa, em particular, e do mundo romano, em ge- 
ral. Assim, a estrutura social, apenas mencionada nesta resenha em relacao aos libertos, pode ser am- 
plamente explorada, a partir da evidencia recolhida. Da mesma maneira, um estudo propriamente pa- 
leografico das epigrafes poderia estudar os atelies, as tecnicas de ordinatio, de pontuacao e de estilo 
das letras capitais nionumentais. Este, portanto, o merito maior desta obra, que, certamente, exigiu 
grande esforco e erudicao por parte dos autores, e que se constitui em um instrumento de pesquisa 
fundamental para arqueologos, historiadores, filologos e outros estudiosos do mundo romano. 

340 Chsicn, Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 319-343, 1996-1997 


