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O campo dos estudos anforicos, inicia- 
do ha mais de um seculo por Heinrich Dressel, 
expandiu-se de tal forma nas ultimas decadas 
que e praticamente impossivel acompanhar to- 
das as publicacoes a respeito. Vicenza Morizio 
(Morizio, 1991, p.359) referia-se a esta explosao 
de estudos com palavras claras: per que1 che 
riguarda le anfore, 1 'incredibile quantita di 
studi e di ricerche seguita alla prima clas- 
sificazione di Dressel <ha reso qualsiasi tenta- 
tivo di> sintesi della bibliografia anforaria 
quasi ingovemabile. Fanette Laubenheimer tem 
publicado, anualmente, na revista Dialogues 
dJHistoire Ancienne, um apanhado sugestiva- 
mente intitulado Des amphores et des hommes, 
cuja edicao do ano de 1993 atingiu 18 paginas e 
92 titulos. De qualquer modo, estes levantamen- 
tos, como aqueles de Robin Symonds no Joumal 
of Roman Pottety Studies, nao se pretendem 
exaustivos. 

Este ensaio bibliografico dedica-se ao 
comentario de um pequeno numero de estudos 
de epigrafia latina anforica, de excepcional im- 
portancia e recente publicacao. O inicio das es- 
cavacoes sistematicas do Monte Testaccio, em 
Roma, a partir de 1989, sob a direcao de Jose 
Maria Blazquez (Universidad Complutense de 
Madrid), marcou uma nova etapa nos estudos 
da epigrafia anfonca do mais ubiquo tipo de 
anforas do mundo antigo, as anforas olearias 
beticas de tipo Dressel20. Foi possivel associar 
o estudo da epigrafia dos selos a paleografia 
das inscricoes pintadas de maneira anteriormen- 
te impossivel: Dressel hat die Stempel und tituli 

picti separar ersorscht. Mit unserer Aus- 
grabung in Monte Testaccio versuchen w i ~  
die Stempel und tituli picti zusammen- 
zusetzen. Dadurch sind wir in der Lage, die 
Information der tituli picti topografisch zu 
identijizieren (Remesal, 199 1, p. 159). 

No contexto das pesquisas do material 
epigrafico proveniente do Monte Testaccio 
cabe voltar a 1990, quando a editora da 
Universidad Complutense de Madrid publi- 
cava o primeiro volume sobre as inscricoes 
pintadas das anforas Dressel20 da epoca dos 
Severos e da ratiofisci (Rodriguez-Almeida, 
1989), sob os cuidados de Emilio Rodnguez- 
Almeida, o mais legitimo continuador do 
conditor Dressel. Com seu cuidadoso traba- 
lho in loco por muitos anos, desde 1968, 
Rodriguez-Almeida publicou muitas novas 
inscricoes, principalmente tituli picti Dressel 
20, propos um sem numero de interpretacoes 
originais sobre o Monte Testaccio e sobre a 
epigrafia anforica. Entre todas as suas quali- 
dades, talvez a mais excepcional seja sua ana- 
lise da paleogratia antiga, motivo primeiro para 
considerar seus comentarios sobre os tituli 
picti dos severos e da ratiofisci (198-255 d.C.) 
particularmente importantes. 

O trabalho esta dividido em duas gran- 
des partes, a primeira sobre os tituli picti dos 
severos (28 inscricoes) e a segunda sobre os 
tituli picti da ratiofisci (133 inscricoes). Os 
tituli dos severos, desconhecidos ate ha pou- 
co, constituem ja uma serie abundante e rela- 
tivamente variada. Aparecem apenas ao largo 
da costa ocidental do grande deposito 
antoniniano, in situ. Os mais antigos levam 
os nomes de Septimio Severo e Antonino 
Caracala, chamados Augusti nostri, Domini 
nostri, Domini nostri augusti. Depois, apare- 
ce tambem Geta, na formula fixa Dominorum 
nnn Severi Antonini e t  Getae Auggg. 
Rodriguez-Almeida nota que a presenca dos 
nomes imperiais no elemento beta (como 
mercatores, portanto) nao autoriza a teoria das 
confiscacoes de propriedades olearias beticas 
de partidarios de Clodio Albino, por parte de 
Severo. Severo e seus filhos encarregam-se 
do commeatus (aprovisionamento) que, ao 
menos desde Claudio, era feito pelos priva- 
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dos. As confiscacoes foram irrelevantes, pois 
de dezenas de fabricas de anforas Dressel 20 
apenas tres (figlinae Barba, Ceparia et 
Grumensis) aparecem como propriedades dos 
Severos, enquanto as outras continuaram pri- 
vadas (ct Funari, 1994a, 1994b, contra e.g. Chic, 
1994, p.199). Deve notar-se que os selos 
bilineares comecaram a circular com os Seve- 
ros e nao antes. A documentacao dos severos 
apresenta dados interessantes: a forma Gete 
por Getae (inscricoes 9 e 13) representa o uso 
da pronuncia vulgar na escrita, algo muito 
incomum nestes tituli; as grafias presente por 
praesente (n.32), prouincie por prouinciae 
(n.82), Baetice por Baeticae (nn.84,86,88,89) sao 
outros exemplos da influencia dosermo humilis 
na escrita; o peso do azeite de ccli (25 1) libras 
romanas e alto e parece indicar a introducao de 
Dressel20 maiores (cf. Funari, 1987). 

A segunda parte comeca com uma in- 
troducao aos tituli picti da ratiojsci, de ambas 
as provincias, Betica e Tarraconense. A 
liberalizacao do comercio do azeite betico sob 
Severo Alexandre nao supoe a eliminacao au- 
tomatica da intervencao da ratio, pois priva- 
dos e Estado combinam-se desde Severo Ale- 
xandre ate Galieno, quando o Testaccio deixa 
de funcionar. Algumas anforas excedem em 
muito o padrao de 21 6 libras de conteudo, des- 
de a epoca final dos Antoninos, afirmando-se 
no inicio da ratio. Rodriguez-Almeida volta a 
questao do texto da Historia Augusta (Alex., 
XXXI,9, XX,1-3) sobre o aprovisionamento 
anonario de Roma e confirma seus fortes argu- 
mentos a favor da leitura oleum, quod Seuerus 
populo dederut quodque Heliogabalus 
inminuerat, turpissimis hominibus praefe- 
turam annonae tribuendo, integrum restituit. 
Ius conferendi rationes, quod impurus ille (sc. 
Heliogabalus) sustulerat, hic omnibus 
reddidit. Desta maneira, e possivel compreen- 
der que "Alexandre reconstituiu, inteiramente, 
as entregas de azeite que Severo havia desti- 
nado ao povo e que Heliogabalo havia 
dilapidado quase completamente, concedendo 
a prefeitura da anona a pessoas de baixa clas- 
se. Concedeu a todos o direito de transportar 
provisoes, algo que aquele delinquente (sc. 
Heliogabalo) havia abolido". Esta interpreta- 

cao confirma um dado arqueologico seguro: o 
retorno dos privados ao comercio do azeite 
betico gracas a liberalitas de Severo Alexan- 
dre. 

As inscricoes da ratio apresentam di- 
versos dados interessantes, alguns deles re- 
velados gracas ao trabalho acurado de leitura 
de Rodriguez-Almeida. Assim, a inscricao CIL 
XV, 41 13 apresenta a mais antiga abreviatura 
coss (consulibus), de 220 d.C. Na inscricao 54 
(227 d.C.) aparece, pela primeira vez, o termo 
comparante (illo), e o comparator e, neste 
comercio, uma figura nova introduzida por Se- 
vero Alexandre. O verbo comparare significa, 
a uma so vez, "reunirladquirir" e "comprar" 
(=emere) mas Dressel nao considerava prova- 
vel este ultimo sentido (comparare igitur non 
uidetur esse emere, coemere, sed accipien- 
dum). Rodriguez-Almeida inclina-se, decidida- 
mente, pela validade do sentido "comprar". O 
status do comparator Dionysio, Aug(usti) 
lib(ertus) (inscricao 59) e tambem algo nota- 
vel. De qualquer forma, seu uso no Testaccio 
resume-se ao periodo entre 227 e 229 d.C. 

A inscricao 79, proveniente de Chester 
(antiga Deva, Gra-Bretanha), parece citar a 
figlina Saxoferreo, ativa, talvez, desde o peri- 
odo claudio-neroniano, em epoca antoniniana 
e ate em data posterior a 217 d.C. Esta olaria, 
situada na moderna Huerta de Belen (conuentus 
cordubensis), produziu Dressel20, com o mes- 
mo nome comercial de Saxoferreo, por um gran- 
de periodo de tempo, o que parece indicar uma 
estabilidade notavel no vale do Guadalquivir. 
E interessante o fato de que a maior parte das 
inscricoes da ratio citem Astigi (14 vezes, con- 
tra 8 de Corduba e uma vez Lacca e Castulo). 
Talvez a regiao do conuentus astigitanus man- 
tivesse relacoes especiais com o Estado. Em 
artigo de 1991, em homenagem a Michel 
Ponsich, Rodriguez-Almeida deu continuida- 
de ao estudo destas epigrafes, em particular 
aos diflusores ex Baetica (Rodriguez-Almeida, 
199 1) e tituli beta com referencia a stat(ionis 
uel -ionum) foram publicados posteriormente 
(Rodriguez-Almeida, 1992, p. 6 1). 

As escavacoes siste@.aticas do Monte 
Testaccio, cujo relato da:$ampanha de 1989 
acaba de ser publicado ( ~ l a z ~ u e i :  1994), inau- 
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guraram uma nova etapa da moderna epigrafia 
anforica das Dressel 20. Emilio Rodriguez- 
Almeida publicou 222 titulipicti, cada um de- 
les com apografo e comentarios (Rodriguez- 
Almeida, 1994) e Jose Remesal apresentou 146 
selos diferentes, com suas variantes, todos tam- 
bem reproduzidos e comentados (Remesal, 
1994). Neste ensaio, nao tratarei dos aspectos 
relativos a escavacao em si do Monte 
Testaccio, limitando-me aos novos dados 
epigraficos e sua importancia. No que se refere 
aos tituli picti, algumas inscricoes confirmam 
os achados anteriores, como o uso de grafias 
provenientes do sermo humilis (e.g. Beticae, 
por Baeticae, no numero 27, de 218 d.C.). O 
caso das referencias a pesos de azeite muito 
altos deve ser mencionado nesta categoria (e.g. 
ccliiiii, no numero 55, de 220 d.C.). 

Diversas novidades paleograficas po- 
dem ser observadas. A datacao consular, no 
numero 56, referente a 220 d.C., apresenta a 
mais antiga abreviatura cons(ulibus), com a 
letra n antes do S. Nas palavras de Rodriguez- 
Almeida, lu cosa tiene enorme importancia, 
porque hasta ahora no nos resulta una data- 
cion tan precoz con este tipo de abreviatura ... 
se trata, creo, de una anticipacion de casi 20 
anos respecto a las primeras abreviaturas 
coss, cons, conss que entran en lu epigrafia 
lapidaria hacia e1 ano 250. A la vista de1 
hecho, es pensable que e1 cambio se haya con- 
vertido en moda a mediados de1 S. III en Roma, 
precisamente por influjo de Ia epigrafia 
anforaria betica, tan abundante y tan 
conocida a todo e1 publico (Rodriguez- 
Almeida, 1994, pp.59-60). Esta possivel influ- 
encia provincial sobre os costumes epigraficos 
da capital nao deixa de ter implicacoes indire- 
tas e mais amplas sobre os fluxos culturais no 
Imperio como um todo. 

Ainda entre os novos dados, o numero 
147, datado de 160 d.C., apresenta lu masprecoz 
de las notae hispanicae (Rodriguez-Almeida, 
1994, p.99). A inscricao de numero 140, um con- 
trole delta, tambem merece destaque: r astig 
xuii ccxuii/iuni optati aruesis/ii augustis cos, 
datada de 16 1 d.C. Na segunda linha, um nome 
de pessoa no genitivo (gentilicio e cognomen, 
Iuni Optati) nao esta seguido do usa1 nome no 

neutro (e.g. maternese, attianum etc) que indi- 
ca a denominacao do azeite, mas sim esta acom- 
panhado por um novo genitivo derivado de 
um toponimo, Arue(n)sis, referido a Iunius 
Optatus que precede. Es este un caso de extre- 
ma importancia, porque si lu "denominacion 
de origen" de1 aceite (nombre a1 neutro), uni- 
da a1 nombre a1 genitivo, apuntaba a lu 
identificacion de este ultimo como e1 nombre 
de1 productol; lu indicacion de lu localidad 
de origen de lu persona misma (Iunius 
Optatus, Aruensis) refuerza esta probabilidad 
ulteriormente. Las dos expresiones de1 
concepto se equivalen. Tanto vale decir Iuni 
Optati Aruense (oleum) como entender 
(oleum) Iuni Optati, Aruensis (Rodriguez- 
Almeida, 1994, p.96). 

Os selos sao interpretados como uma 
linguagem criptica que, na epoca, era perfeita- 
mente entendida dentro de um sistema 
semiotico (Remesal, 1994, p. 130). A estabilida- 
de no funcionamento das olarias beticas, ja 
bastante ressaltada (Funari, 1988), encontra 
interessante confirmacao no selo de numero 
234, TATILIASITICI, datado contextualmente 
entre 174 e 199 d.C., e encontrado intra uentre. 
Algum oleiro usou uma alca selada de epoca 
flavia, data certa do selo original, para unir as 
duas partes desta anfora. A estabilidade do 
assentamento na Betica e do conjunto 
epigrafico das Dressel20 implicava, portanto, 
uma notavel continuidade na administracao das 
olarias. 

Os selos POPVLI e PORTO (numeros 
300 e 301) foram interpretados como o resulta- 
do da reorganizacao de epoca severiana. Apa- 
recem, frequentemente, impressos sobre uma 
mesma anfora e muitos deles foram descober- 
tos nos mesmos estratos. As anforas seladas 
com estes timbres envasariam azeite de propri- 
edade do fisco, obtido seja como imposto in 
natura, seja como compra, submetida ou nao a 
uma irzdictio, ou como azeite procedente de 
pruedia do fisco (Remesal, 1994, p. 169). A pa- 
lavra portus nao indicaria um toponimo mas 
devia referir-se a depositos, seguindo a defini- 
cao de Ulpiano no Digesto (L,16,59): portus 
appellatus est conclusus locus, quo importan- 
tur merces et inde exportantur (cf. Remesal, 
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1991 b,p.291-2). 
Outra questao relacionada a esta ultima 

refere-se ao resultado da acao severiana na 
Betica. O selo de numero 25 1, LFCCVCAT, da- 
tado, contextualmente, entre 218 e 222 d.C., foi 
interpretado como referente a L(ucius) 
F(ahius) C(i1o) C(1arissimus) V(ir)  CATO. 
Teriamos, entao, um dos grandes personagens 
de epoca severiana, amigo pessoal de Severo 
que, provavelmente, valeu-se da sua amizade 
com o Imperador seja para aumentar suas pro- 
priedades na Betica, de onde se originam os 
selos, seja para converter-se em um dos gran- 
des fornecedores do exercito estacionado no 
limes ocidental do Imperio. Os seus selos apre- 
sentam uma grande quantidade de sufixos, apos 
a indicacao do clarissimado, interpretados 
como referencias a diferentes olarias produto- 
ras (Remesal, 1994, p. 154). Tambem os muitos 
exemplares de selos PNN, sob os numeros 287 
a 290, datados das primeiras decadas do secu- 
lo I1 d.C., apresentam novas variantes, em par- 
ticular PNNN (numero 290). 

Duas outras importantes obras, de refe- 
rencia obrigatoria no estudo das anforas de 
tipo Dressel 20, devem ser mencionadas. A 
publicacao do quarto volume do levantamento 
arqueologico de superficie do Vale do 
Guadalquivir representa o coroamento de uma 
longa pesquisa de campo sob os auspicios da 
Casa de Velazquez (Ponsich, 1991). Michel 
Ponsich iniciou sua fundamental prospeccao 
no inicio dos anos 1970, tendo publicado tres 
tomos entre 1974 e 1987 (Ponsich, 1974; 
Ponsich, 1979; Ponsich, 1987). O quarto volu- 
me completa o trabalho, abrangendo as regi- 
oes de Ecija e redondezas (c$ Chic, 1985). Este 
ultimo volume apresenta nao apenas as deze- 
nas de sitios prospectados, com os apografos 
de centenas de selos anforicos, mas inclui um 
indice geral de sitios e selos dos quatro volu- 

mes. Estao catalogados milhares de sitios ro- 
manos, centenas de olarias, lagares de azeite e 
de selos anforicos. Com esta publicacao, tem- 
se o levantamento completo dos sitios roma- 
nos do Baetis e os quatro tomos constituem- 
se em obra de referencia indispensavel, em par- 
ticular, para os estudiosos das anforas Dressel 
20. 

A outra publicacao de referencia a men- 
cionar consiste na continuidade da monumen- 
tal coletanea de inscricoes latinas da Gra- 
Bretanha, cujo volume I foi publicado em 1965 
sob a direcao geral de R.G. Collinwood e R.P. 
Wright, e cujo volume 11, fasciculo 6, sobre as 
inscricoes em anforas, acaba de ser publicado 
sob a organizacao de S.S. Frere e R.S.O. Tomlin 
e com a contribuicao de M.W.C. Hassal (Frere 
& Tomlin, 1994). Publicam-se, neste volume, 
centenas de tituli picti e tituli graphio exarati 
em anforas (os selos anforicos nao estao in- 
cluidos na coletanea). Os comentarios as ins- 
cricoes, seguindo a tradicao destes corpora, 
reduzem-se ao minimo, o que dificulta sobre- 
maneira o uso do catalogo. Se a publicacao de 
inscricoes sem explicacoes paleograficas e 
interpretativas e sempre de dificil consulta, no 
caso de epigrafes anforicas as dificuldades tor- 
nam-se ainda maiores. Inscricoes fragmentari- 
as, cuja inteleccao depende, intimamente, de 
uma discussao aprofundada de suas caracte- 
risticas, tornam-se ainda mais obscuras se 
publicadas de forma laconica. 

Seis das inscricoes coletadas foram, ori- 
ginalmente, publicadas por este autor (nume- 
ros 2492.5; 2492.10; 2492.15; 2492.36; 2494.1 12; 
2494.175). Algumas leituras, sem os comentari- 
os explicativos originais, tornam-se ininteli- 
giveis. Assim, a leitura aaaa, em 2492.5, pro- 
posta por mim e aceita pelos editores, nao faz 
sentido sem a explicacao de que se trata de 
uma abreviatura usual da palavra arca. Ainda 
nesta mesma inscricao, a leitura original 
seren(ense) foi preterida em beneficio de sirene 
sem que, no entanto, haja qualquer justificati- 
va paleografica ou semantica da nova interpre- 
tacao. O caso de 2492.10 e mais grave: os edi- 
tores aceitam a leitura original mas afirmam que 
$os scombri is well attested, compare CIL Iv 
2574-8.. Ora, como notei na publicacao origi- 
n a l , $ ~ ~  scombri nao faz sentido, sua traducao, 
"o melhor peixe scomber" e os exemplos cita- 
dos CIL IV, 2574-8 comprovam que apenas exis- 
te a expressao precedida pela palavra garum 
(um tipo de molho). Note-se que, em 2492.20, a 
leitura g(ari) f(1os) s<c(ombri)> aparece sem 
que se note que contradiz o comentario, repro- 
duzido acima, a inscricao de numero 2492.10. 
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Assim, embora minha leitura tenha sido aceita, 
meus argumentos nao foram, infelizmente, to- 
talmente compreendidos e assimilados pelos 
editores da coletanea (cf. Funari, 1993, p. 122- 
124). 

Outro exemplo de dificil aceitacao con- 
siste na leitura de 2494.175: trata-se de um gra- 
fite, lido sullo por Roger Tomlin e publicado, 
originalmente por mim comosulco. Esta leitura 
encontra-se explicada paleografica e semanti- 
camente em detalhado artigo a respeito (Funari, 
199 1, p.69). A leitura proposta, sullo, nao apre- 
senta um unico argumento seguro a seu favor: 
This "celtic" personal name is not directly 
attested but ... Tambem diversas leituras de 
Rodriguez-Almeida sao contrapostas a leitu- 
ras alternativas sem argumentos suficiente- 
mente elaborados (cf. 2492.14; 2492.29; 
2492.3 1). Algumas das questoes levantadas pe- 
los grafites referem-se, precisamente, aos no- 
mes proprios no nominativo e no genitivo. Es- 
tes ultimos, numerosos, sao interpretados, tra- 
dicionalmente, como significando "proprieda- 
de de tal pessoa" (e.g. 2494.103,Atti; 2494.107, 
Siluini), se feitos post-cocturam e "produto 
de tal pessoa" (e.g. 2493.48, M(arci) Fului), se 
feitos ante-cocturam. No entanto, como expli- 
car um grafite feito antes do cozimento por uma 
mulher? Surinae uirilis, interpretado como 
(product) of Surina (wife) of Virilis (2493.54) 
significaria, precisamente, que Surina era uma 
oleira. Mas nao poderia significar "inscricao 
de Surina"? (Funari 1993: 122). 

Quanto ao nominativo, como interpre- 
tar um nome proprio feito apos o cozimento? 
Audax, em 2494.104, nao foi interpretado; re- 
presentaria exatamente que acao? A palavra 
capar, em 2494.1 12, poderia referir-se a um 
cognomen no nominativo ou, como sugeri na 
publicacao original, poderia ser o adjetivo "de 
grande capacidade" (cf. Horacio, Odes, 3,1,16, 
urna capax; Funari, 1991, p.67). Os editores 
apresentam uma serie de leituras que, embora 
nao totalmente seguras, sugerem interessan- 
tes informacoes sobre a organizacao do comer- 
cio de produtos em anforas. Assim, por exem- 
plo,penuar(irum) foi interpretado, em 2492.1 1, 
como "comestivel", uma possivel garantia a 
respeito do conteudo (neste caso, um tipo de 

salacao). Em 2494.89, um @te apos cozimento, 
CXX, foi interpretado como referindo-se a uma 
excepcionalmente pesada Dressel20 (39,29 kg), ' 
com 5 3  kg a mais do que a maior tara atestada 
epigraficamente ate o momento. No entanto, a 
intepretacao pode demonstrar que anforas 
muito grandes foram produzidas, confirmando 
dados como os grandes valores em gamma 
encontrados no Testaccio e referidos acima. 
Outra inscricao interessante refere-se ao famo- 
so quadrado magico, rotas/operu/tene<t> ... , 
em 2494.98. 

Os avancos nos estudos da epigrafia 
latina das anforas olearias beticas tem sido 
substantivos. Embora tenha, aqui, voltado mi- 
nha atencao para minucias epigraficas, as im- 
plicacoes destas particularidades ultrapassam 
em muito o campo especifico da anforologia. 
Na verdade, a interpretacao economica, social 
e ate mesmo cultural do mundo romano tem 
podido avancar, em parte ao menos, gracas a 
analise destas inscricoes. Questoes relativas a 
organizacao social na regiao produtora betica 
(Funari, 1994b), a comercializacao e distribui- 
cao do azeite (Remesal 1986), ao papel da escri- 
ta na est~turacao das relacoes humanas (c8 
Bowman, 1991, p. 122), tem recebido sugestoes 
de respostas parciais, a partir do estudo das 
epigrafes anforicas. Ate mesmo questoes ge- 
nericas, como aquelas referentes ao papel da 
economia de mercado no mundo antigo (Wood, 
1994), dependem de estudos especificos como 
os que aqui foram comentados. No entanto, 
apenas o estudo erudito destas inscricoes de 
dificil interpretacao pode permitir que novos 
dados tornem-se aquisicoes seguras para a 
reelaboracao dos esquemas interpretativos 
gerais. 
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