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Pref‡cio

A Disserta•‹o de Doutoramento de Gustavo Portocarrero, apresen-
tada e defendida no R eino Unido (Universidade de Lampeter, Pa’s de
Gales, com a orienta•‹o de David Austin e do signat‡rio) e entretanto a’
editada (BAR  S1928, 2009), que agora se publica em vers‹o portugue-
sa, com o t’tulo Braga na Idade Moderna: Paisagem e Identidade, Ž um
trabalho metodologicamente inovador e da maior import‰ncia para o
desenvolvimento dos estudos sobre a caracteriza•‹o e hist—ria das iden-
tidades urbanas. O autor j‡ havia utilizado a mesma metodologia na sua
disserta•‹o de Mestrado, tambŽm apresentada no R eino Unido, em
2000, e publicada, em portugu•s, com o t’tulo Sistemas de Defesa Cos-
teira na Arr‡bida durante a Idade Moderna: uma vis‹o social (Colibri,
2003, pref‡cio de R afael Moreira).

Enquanto no trabalho de Mestrado, Gustavo Portocarrero se debru-
•ava sobre um segmento do patrim—nio constru’do de directo patroc’-
nio da Coroa, como s‹o os sistemas defensivos costeiros, o que lhe per-
mitiu reconhecer as diferentes estratŽgias seguidas pelo Poder na expli-
cita•‹o da imagem da sua fun•‹o pol’tica e militar junto das comunida-
des locais, na presente obra, com a extens‹o e o aprofundamento pr—-
prios de um doutoramento, o autor aborda toda uma complexa comu-
nidade urbana Ð a Cidade Arquiepiscopal de Braga Ð constitu’da por
distintos grupos sociais, com dissemelhantes manifesta•›es identit‡rias
ao n’vel da iniciativa construtiva, desde os in’cios de Quinhentos ao
sŽculo XVIII.

O  autor toma como ponto de partida uma enorme variedade de
fontes, com destaque para as representa•›es cartogr‡ficas da cidade, des-
de os finais do sŽculo XVI atŽ aos excelentes exemplares do sŽculo
XVIII, com o levantamento minucioso de ruas e casas. AtravŽs desse
extraordin‡rio manancial informativo, muito pouco explorado pela his-
toriografia art’stica tradicional, logra discernir n‹o apenas as grandes li-
nhas de for•a da expans‹o urbana para fora do per’metro amuralhado,
que foram definidas a partir da ac•‹o do Arcebispo D. Diogo de Sousa,
como interpretar os distintos ÇlugaresÈ e conjuntos constru’dos em que
na cidade viviam (ou em que se polarizavam) os diferentes grupos so-
ciais em presen•a enquanto manifesta•›es de identidades urbanas de ma-
triz aristocr‡tica, letrada, burguesa ou mesteiral/ popular em luta e afir-
ma•‹o.

Ao invŽs da historiografia art’stica tradicional, que tende a arrumar
as distintas manifesta•›es art’sticas de um tempo ou de uma sucess‹o de
tempos na Hist—ria dos Estilos e dos Tipos, o autor socorre-se de aproxi-
ma•›es metodol—gicas inter e transdisciplinares que recolhem contri-
butos da sociologia e da antropologia, sem esquecer o modelo de leitura
semiol—gica dos vest’gios que Ž pr—pria da iconologia ou da pr—pria
arqueologia em que o autor se formou, para construir um modelo de
an‡lise e de s’ntese explicativa que n‹o s— nos devolve, em inŽditas di-
mens›es de compreens‹o, a paisagem urbana de Braga, na sua diversi-



dade e nas suas transforma•›es, como tem mœltiplos campos de aplica-
•‹o no nosso pa’s e em muitas outras realidades hist—ricas, pr—ximas ou
long’nquas.

Gra•as a esta renovadora abordagem, as altera•›es estratŽgicas na
produ•‹o do espa•o urbano, aparentemente determinadas pelo poder,
ou as sucessivas mudan•as de gosto na arquitectura ou nos revestimen-
tos decorativos dos interiores e exteriores dos edif’cios, civis ou religio-
sos, surgem aos olhos dos leitores n‹o apenas como meros resultados de
uma din‰mica entre o casticismo art’stico de ambientes mais conserva-
dores e o desejo de actualiza•‹o art’stica de meios mais informados ou
cosmopolitas, mas como genu’nas express›es materiais de ideais e de
vis›es de determinados grupos e meios sociais sobre a cidade e o modo
como se deseja viver nela.

Estou certo que o exemplo do trabalho de Gustavo Portocarrero,
que chega ao pœblico portugu•s gra•as  ̂generosidade e clarivid•ncia do
Centro de Investiga•‹o de Arte PrŽ-hist—rica de Ma•‹o, dirigido com
tanta profici•ncia por Lu’s Oosterbeek, n‹o tardar‡ a frutificar em reno-
vadoras abordagens no ‰mbito da Hist—ria da Arte Portuguesa, que t‹o
necessitada est‡ destes influxos metodologicamente inovadores, e, sobre-
tudo, ao n’vel do estudo arqueol—gico e hist—rico do imenso patrim—-
nio constru’do e dos inœmeros conjuntos urbanos do vasto mundo por-
tugu•s.

Parede, Setembro-Outubro de 2009
Fernando Ant—nio Baptista Pereira
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1. Introdu•‹o

A constru•‹o de identidades urbanas por intermŽdio da paisagem
durante a Idade Moderna em Portugal Ž uma ‡rea de investiga•‹o hist—-
rica que, atŽ agora, tem sido pouco explorada. Neste trabalho, vou pro-
curar desenvolver este tema com uma •nfase na cidade de Braga. Este
trabalho procura tambŽm ser uma alternativa ao empirismo que, pre-
sentemente, Ž comum nos estudos das cidades deste per’odo.

O empirismo Ž uma teoria filos—fica que assume que o conheci-
mento pode ser obtido atravŽs de uma cuidadosa observa•‹o e cataloga-
•‹o dos fen—menos, extrapolando leis dessas observa•›es. O empirismo
no Ocidente foi constru’do segundo a ideia do universo mecanicista,
algo que foi em grande medida influenciado pela teoria de Newton que
postulava que o mundo era uma m‡quina governada por leis abstractas
que podiam ser expressas em f—rmulas matem‡ticas, que, supostamente,
eram independentes de circunst‰ncias hist—ricas e varia•›es temporais
(Taylor, 2001: 79). Desta forma, h‡ Òapenas um sistema do mundo, o
qual Ž governado por leis imut‡veis e universais que fazem os processos
naturais potencialmente transparentes e previs’veisÓ (ibid.: 78; minha
tradu•‹o). A imagem mais comum deste sistema Ž o rel—gio, um apare-
lho mec‰nico feito de partes separadas, que operam em conjunto num
estado de equil’brio segundo leis que n‹o podem ser quebradas (ibid.:
79). Se bem que o interesse de Newton fosse com o universo f’sico, a
sua an‡lise foi amplamente apropriada para interpretar todos os aspectos
da sociedade e cultura (ibid.). Como tal, o racioc’nio dos historiadores
empiristas relativamente a esta vis‹o do mundo era a de que Òtanto quan-
to os humanos s‹o parte desse mundo, tambŽm eles s‹o m‡quinas con-
troladas por leis que se aplicam a todos os outros corpos f’sicosÓ (ibid.).
Foi assim que se desenvolveu uma hist—ria empirista, a qual consiste
basicamente em 2 aspectos: o primeiro Ž a determina•‹o dos factos; o
segundo Ž o estabelecimento das leis que, supostamente, regulam a socie-
dade humana.

H‡, contudo, alguns problemas com esta perspectiva no que diz res-
peito  ̂investiga•‹o hist—rica. Um deles, Ž o de que a investiga•‹o tende
a ser cada vez mais orientada para as fontes em vez de orientada para os
problemas, n‹o sendo como tal surpreendente que os investigadores
achem extraordinariamente dif’cil determinar quando chega a altura de
realizar uma s’ntese (Tosh, 2002: 139). Outro problema, Ž o de que
simplesmente descrever ou colocar dados numa sequ•ncia temporal cor-
recta nada nos diz acerca Òda import‰ncia relativa de todos esses factores
variados, tal como n‹o nos apresenta um relato compreensivo de como
eles interagem uns com os outrosÓ (ibid.: 177; minha tradu•‹o). Final-
mente, devido ao seu car‡cter mecanicista, tende a dar pouco valor ˆ
ag•ncia humana (Austin, 1998: 164; Johnson, 1999: 42, 43), a qual, por
sua vez, valoriza as faculdades, capacidade de escolha e de ac•‹o humana
no mundo, algo que contrasta com a tend•ncia redutora do empirismo
para construir sistemas de conhecimento que parecem determinar o
comportamento dos seres humanos, substituindo a predestina•‹o divina
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com as leis imut‡veis da natureza mec‰nica, acabando as pessoas por ser
reduzidas a robots com pouca capacidade para delibera•‹o criativa. Neste
trabalho procurar-se-‡ ultrapassar estes problemas recorrendo aos con-
ceitos de paisagem e identidade, como se ver‡ adiante no cap’tulo 3.

R elativamente ˆ sua estrutura, o livro encontra-se organizado de
acordo com os seguintes cap’tulos. O cap’tulo 2 consiste numa revis‹o
cr’tica dos estudos que t•m sido feitos nas œltimas dŽcadas sobre as cida-
des portuguesas, os quais tendem a seguir uma abordagem empirista.
No cap’tulo 3, delineio uma abordagem alternativa para o estudo das
cidades da Idade Moderna, com foco nos conceitos de identidade e pai-
sagem. Finalmente, o cap’tulo 4 consiste na apresenta•‹o das fontes que
foram utilizadas na investiga•‹o sobre Braga, em particular mapas, docu-
mentos e edif’cios que ainda se mant•m de pŽ.

Os restantes cap’tulos dizem respeito ao estudo da cidade de Braga.
O cap’tulo 5 consiste numa an‡lise do aspecto que a paisagem urbana
tinha no final do sŽculo XV e o que da’ se pode inferir acerca da sua
identidade. Os cap’tulos 6 e 7 focam as mudan•as radicais que ocorre-
ram na paisagem e identidade da cidade no in’cio do sŽculo XVI, sobre-
tudo atravŽs do impulso do arcebispo D. Diogo de Sousa. Devido ˆ
extens‹o destas mudan•as bem como ˆs diferen•as qualitativas que trou-
xe ao espa•o de Braga, optei por dividir esta an‡lise em dois cap’tulos: o
6 consiste no espa•o da cidade e o 7 nos seus arredores. O cap’tulo 8 diz
respeito ˆs ac•›es que tiveram lugar em meados do sŽculo XVI sob a
iniciativa da Igreja por forma a consolidar a identidade cat—lica de Braga.
O cap’tulo 9 lida sobretudo com as ac•›es do arcebispo Frei Agostinho
da Cruz em finais do sŽculo XVI com vista a reafirmar o estatuto pri-
macial de Braga dentro da monarquia Hisp‰nica. O cap’tulo 10 cobre
os anos 1620-1670, um per’odo de forte turbul•ncia pol’tica e social,
que viria a causar uma crise de identidade em Braga. No cap’tulo 11,
argumento que esta crise de identidade foi respons‡vel pela fragmenta-
•‹o da identidade de Braga noutras menores entre os seus habitantes.
Finalmente, no cap’tulo 12 analiso as tentativas do arcebispo D. Rodrigo
Moura Teles no in’cio do sŽculo XVIII no sentido de criar uma identi-
dade comum que uma vez mais unisse todos os habitantes de Braga.

Para terminar esta introdu•‹o, uma vez que a maior parte dos cap’-
tulos deste livro Ž sobre Braga, julgo ser conveniente fornecer algumas
informa•›es gerais sobre a sua geografia e hist—ria.

Braga est‡ localizada no centro do Noroeste de Portugal, num vale
cercado por montes, uma paisagem t’pica desta regi‹o. Descri•›es desta
regi‹o feitas durante a Idade Moderna, mencionam-na como sendo a
‡rea mais fŽrtil e densamente povoada de Portugal (Nogueira Silva e
Hespanha, 1993: 26, 27).

Tanto quanto se sabe actualmente, Braga foi fundada pelos R oma-
nos em finais do sŽculo I a. C., na ‡rea entre a Catedral e o rio Deste,
para sul (Martins, 2000: 4). O seu nome original era Bracara Augusta,
sendo a primeira palavra uma refer•ncia ao povo que vivia naquela ‡rea,
os Bracari, estando a outra palavra relacionada com o imperador roma-
no respons‡vel pela sua funda•‹o, Augusto (ibid.: 3, 4). Contudo, na
Idade Moderna, era simplesmente conhecida pelo diminutivo de Braga.
A cidade teve uma import‰ncia consider‡vel durante o per’odo roma-
no, tendo sido a capital da prov’ncia romana da GalŽcia, que ent‹o com-
preendia todo o Noroeste peninsular (ibid.: 7).

Com as invas›es germ‰nicas no sŽculo V, a cidade tornou-se a capi-
tal do reino Suevo, cujos limites coincidiam sensivelmente com todo o
Noroeste peninsular. Ap—s a invas‹o mu•ulmana no in’cio do sŽculo
VIII, a cidade perdeu muita da sua import‰ncia e popula•‹o uma vez
que se tornou uma zona de guerra. Somente no final do sŽculo XI,
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quando a fronteira entre os reinos crist‹os e mu•ulmanos ficou conside-
ravelmente para sul de Braga, a cidade p™de alcan•ar alguma estabilida-
de. Uma nova cidade desenvolveu-se em redor da ‡rea da Catedral,
incorporando assim somente a parte nordeste da cidade romana na ‡rea
urbana medieval, tendo o resto sido abandonado (ibid.: 11). A cidade
medieval ocupava assim uma ‡rea mais pequena que a romana.

Com a convers‹o do ImpŽrio R omano ao Cristianismo no sŽculo
IV, Braga tornou-se sede de arquidiocese, vindo a ter o estatuto de pri-
maz da Hisp‰nia e o direito a realizar um ritual espec’fico (Bandeira,
2000a: 59). R elativamente ao termo ÒHisp‰niaÓ Ž œtil notar que este
era o nome que a Pen’nsula IbŽrica ent‹o tinha. Trata-se, assim, de um
termo geogr‡fico; n‹o deve ser confundido com ÒEspanhaÓ, termo de-
rivado do anterior, e que se refere ˆ entidade pol’tica que resultou da
uni‹o dos reinos de Castela e Arag‹o no final do sŽculo XV. Como tal,
neste livro, uso o termo ÒHisp‰niaÓ quando me refiro ˆ entidade geo-
gr‡fica e ÒEspanhaÓ quando me refiro  ̂entidade pol’tica.

O estatuto primacial era muito prestigioso para a cidade, sendo algo
que sempre procurou manter. No entanto, a cidade de Toledo tambŽm
rivalizava com Braga pela posse do mesmo t’tulo, havendo uma cons-
tante disputa entre ambas as cidades pela sua obten•‹o definitiva; uma
disputa que ainda hoje se mantŽm. Esta rivalidade entre Braga e Toledo
data desde o per’odo Germ‰nico, quando ambas as cidades eram, res-
pectivamente, capitais dos reinos Suevo e Visig—tico, que eram ent‹o as
duas entidades pol’ticas da pen’nsula e que competiam pelo seu dom’-
nio completo.

R elativamente ˆs dimens›es da arquidiocese de Braga, elas eram
consider‡veis, cobrindo a maior parte do Norte de Portugal em finais
do sŽculo XV (Mea, 1998: 413, 414). Somente a ‡rea em redor da cida-
de do Porto, para sudoeste, estava fora dela. Em meados do sŽculo XVI,
Braga perdeu o controlo sobre a ‡rea Nordeste da sua arquidiocese, que
se tornou na nova diocese de Miranda do Douro (ibid.: 416). N‹o
obstante, Braga ainda manteve um largo territ—rio, fŽrtil e densamente
povoado, factores que davam uma import‰ncia consider‡vel a esta arqui-
diocese.

AtŽ o final da Idade Moderna, Braga foi igualmente cabe•a de um
dom’nio temporal com consider‡veis dimens›es no Norte de Portugal
sobre o qual tinha forte jurisdi•‹o, tendo desta forma ampla autonomia
dentro de Portugal, algo que a Coroa procurou recorrentemente con-
trariar, embora com pouco sucesso (Bandeira, 2000a: 80, 82).

Finalmente, convŽm notar que a cidade de Braga tem uma caracte-
r’stica œnica que a distingue de v‡rias cidades portuguesas durante a Ida-
de Moderna: um clŽrigo Ð o arcebispo Ð governava-a. Os arcebispos
eram coadjuvados por um Cabido Ð corpora•‹o de c—negos sob contro-
lo dos arcebispos e que os assistia e governava a cidade na sua aus•ncia Ð,
bem como por uma C‰mara Ð sobre a qual os arcebispos tinha uma
forte influ•ncia e cujos membros pertenciam ˆ aristocracia secular da
cidade. A forte presen•a da Igreja Cat—lica em Braga deu-lhe um papel
chave na modela•‹o da paisagem e identidade da cidade.
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2. O estudo das cidades portuguesas da
Idade Moderna

Existem v‡rios estudos sobre cidades portuguesas deste per’odo1, os
quais, do meu ponto de vista, podem ser basicamente divididos em duas
abordagens. Uma, influente na hist—ria documental, privilegia o estudo
de esferas estruturais da vida urbana como a economia, sociedade, admi-
nistra•‹o e demografia (e.g. R ibeiro da Silva, 1994). Dentro de cada
uma destas esferas, outros temas podem igualmente ser considerados;
por exemplo, Fernando Castelo Branco na sua investiga•‹o sobre a Lis-
boa seiscentista (1990), na an‡lise do meio social, divide-o em cerim—-
nias oficiais, prociss›es religiosas, academias, etc. O problema com esta
abordagem Ž que Òcompartimentaliza a experi•ncia humana em caixasÓ
(Tosh, 2002: 35; minha tradu•‹o) sendo dif’cil compreender como to-
dos estes elementos interagiam uns com os outros.

A outra abordagem Ž o Urbanismo e est‡ exclusivamente virada para
o estudo do espa•o f’sico das cidades, sendo praticada por arque—logos
e, sobretudo, historiadores de arte. ƒ o car‡cter desta œltima abordagem
que vai ser agora analisado no resto deste cap’tulo.

Nas œltimas dŽcadas t•m sido feitos v‡rios estudos nesta ‡rea, quer
focando cidades individuais (e.g. Fran•a, 1962; Correia, 1984; Ferreira
Alves, 1988; C‰mara, 1989; Carreira, 1989; Murteira, 1994; Alexandre
Rodrigues, 1995; Concei•‹o, 1997; Ferr‹o Afonso, 2000) ou atravŽs da
elabora•‹o de s’nteses gerais (e.g. R ossa, 1995; Teixeira e Valla, 1999).
Vejamos ent‹o aquelas que me parecem ser as principais linhas destes
estudos.

Em primeiro lugar, o que Ž que estes estudos querem dizer com a
palavra ÒurbanismoÓ? O significado das palavras n‹o Ž —bvio: resulta da
associa•‹o com outras. No caso dos estudos sobre urbanismo, nota-se
uma sistem‡tica associa•‹o com a ideia de ordem. Urbanismo Ž apre-
sentado como tendo a ver com a implementa•‹o de ordem na cidade.
Mas, que gŽnero de ordem Ž essa? Como Ž que se a reconhece? Aqui,
entra outra palavra: regularidade. Mas, o que Ž regularidade? Nestes es-
tudos Ž apenas uma coisa: uma grelha geomŽtrica com linhas rectas per-
pendiculares umas ˆs outras. Mas, porque deve o urbanismo ser organi-
zado segundo linhas rectas? Porque elas s‹o o resultado de uma Òcons-
tru•‹o intelectualÓ (Teixeira e Valla, 1999: 13), ou seja, s‹o racionais.
Por forma a tornar o significado destas palavras mais expl’cito, elas s‹o
geralmente articuladas em oposi•›es bin‡rias: planeamento versus org‰-
nico. Este œltimo refere-se aos Òaspectos espont‰neos da cidadeÓ (Rossa,
1995: 234), e, obviamente, sendo espont‰neo n‹o Ž racional: n‹o h‡
uma pausa para uma constru•‹o intelectual. E, sem esta œltima, n‹o h‡
uma grelha geomŽtrica: a cidade torna-se irregular, sem ordem, ca—tica.

Se bem que esta associa•‹o entre grelha e raz‹o soe Ò—bviaÓ e Òl—gi-
caÓ para estes investigadores, pode, no entanto, argumentar-se que tudo
isto Ž senso comum, ou seja, a atribui•‹o de significado a algo usando a
experi•ncia pessoal como œnico modelo (Johnson, 1999: 6).

1 A palavra ÒcidadeÓ Ž
usada neste livro para
designar o fen—meno
urbano em geral.
Note-se que durante a
Idade Moderna a
palavra mais comum
para designar ‡reas
urbanas em Portugal
era ÒvilaÓ, enquanto
que a palavra ÒcidadeÓ
era usada somente para
aquelas vilas que eram
cabe•as de bispados.
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Isto porque os investigadores do urbanismo est‹o a trabalhar dentro
de um esquema desenvolvido pelos pensadores setecentistas do Ilumi-
nismo que Òviam na grelha a figura da raz‹o universalÓ (Taylor, 2001:
30; minha tradu•‹o). Tome-se, por exemplo, o arquitecto su’•o Le
Corbusier para quem as linhas e os ‰ngulos rectos caracterizavam a exis-
t•ncia humana, sendo a habilidade de seguir uma linha recta o que dis-
tinguia os humanos dos animais (ibid.: 26). Dentro desta an‡lise, os hu-
manos, para serem considerados como tal e n‹o como ÒprimitivosÓ ou
ÒbestasÓ, deviam seguir Òa estrita disciplina da grelha atravŽs da qual a
ordem da raz‹o Ž assegurada. Ë medida que os sentimentos e as emo-
•›es s‹o controlados, a ordem Ž forjada ˆ desordemÓ (ibid.: 27; minha
tradu•‹o). Os investigadores do urbanismo, ao esquecerem-se que est‹o
a trabalhar dentro de uma ideologia e ao assumir a universalidade destes
princ’pios, acabam por assumir uma vis‹o etnoc•ntrica que desvaloriza
ou exclui tudo aquilo julgado diferente da grelha. Mais, as linhas rectas
constru’das antes do Iluminismo s‹o vistas dentro de uma perspectiva
anacr—nica, uma vez que existe uma assun•‹o impl’cita de que elas s‹o o
resultado da raz‹o trazendo ordem ao caos. Com a geometria inerente ˆ
grelha, a cidade torna-se uma m‡quina (ibid.).

Os investigadores do urbanismo portugu•s consideram geralmente
quatro per’odos no desenvolvimento de uma Òordem racionalÓ na Ida-
de Moderna: os finais da Idade MŽdia (a condi•‹o anterior  ̂Idade Mo-
derna), o Renascimento (finais do sŽculo XV e sŽculo XVI), o Barroco
(sŽculo XVII e primeira metade do sŽculo XVIII) e o Iluminismo (se-
gunda metade do sŽculo XVIII). Assim, por exemplo, olhando para a
cidade dos finais da Idade MŽdia (e.g. Rossa, 1995: 246-260; Teixeira e
Valla, 1999: 25-46) h‡ uma identifica•‹o e uma descri•‹o de elementos
individuais como muralhas (constru’das por raz›es defensivas e delimi-
ta•‹o da jurisdi•‹o da cidade), o castelo (s’mbolo senhorial), a c‰mara
municipal (o centro administrativo), a igreja (o centro religioso), os ti-
pos de casa (as ‡reas residenciais), a pra•a ou o terreiro (onde era o
mercado), o pelourinho (onde a justi•a era aplicada), os hospitais, po•os
e fontes (as utilidades pœblicas) e as ‡reas onde minorias religiosas vi-
viam. Quanto ˆ rede vi‡ria ligando todos estes elementos, se a cidade
tivesse sido constru’da ap—s o sŽculo XIII geralmente tinha uma forma
ÒregularÓ criando longos quarteir›es rectangulares; se fosse mais velha,
ent‹o teria um aspecto mais irregular. AlŽm disso, em todas as cidades
havia uma rua (ˆs vezes duas) Ð a rua direita Ð ao longo da qual os mais
importantes edif’cios urbanos podiam ser encontrados. Como se pode
ver, com este gŽnero de abordagem o prop—sito Ž identificar e descre-
ver dentro de um esquema empirista os elementos individuais (religio-
sos, econ—micos, militares) e as suas liga•›es que permitem que a cidade
funcione como uma m‡quina. Est‡-se a lidar aqui com uma narrativa
desumanizada que v• os humanos como robots executando ordeiramen-
te as suas actividades (rezando, comprando, trabalhando). Esta aborda-
gem de senso comum baseada em ideias actuais ignora a possibilidade de
que aqueles que habitavam essas cidades pudessem t•-las visto de ma-
neiras diferentes.

Nem tudo ia bem, contudo, nesta cidade-m‡quina e os investigado-
res apontam para o R enascimento como o in’cio de um importante
esfor•o para ÒracionalizarÓ a cidade e providenciar ÒmelhoresÓ condi-
•›es de vida aos seus habitantes (e.g. C‰mara, 1989: 33; Carreira, 1989:
21; R ossa, 1995: 260-266; Teixeira e Valla, 1999: 83-120). Um dos
t—picos mais desenvolvidos Ž o car‡cter do Òcaos org‰nicoÓ medieval
que existia nas ruas: os andares superiores das casas projectavam-se sobre
as ruas, escurecendo-as; lojas no andar tŽrreo estendiam-se sobre a rua;
as pr—prias ruas eram estreitas e curvil’neas. Segundo os investigadores,
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a principal consequ•ncia disto era tornar o tr‡fego mais dif’cil. Por for-
ma a resolver este problema, as fachadas das casas foram endireitadas.
Gra•as a estas medidas ÒracionaisÓ a cidade-m‡quina, cuja rede de co-
munica•›es estava a ficar obstru’da, podia continuar a funcionar bem.
Foi tambŽm neste per’odo que tratados de urbanismo, baseados nos da
R oma Cl‡ssica (especialmente o de Vitrœvio), come•aram a circular.
Estes favoreciam uma cidade organizada segundo uma estrita grelha
ortogonal com uma pra•a central onde os principais edif’cios pudessem
ser encontrados e com edif’cios residenciais do mesmo tamanho e for-
ma. Apesar da disponibilidade destes modelos ÒracionaisÓ, a sua aplica-
•‹o n‹o foi imediata, uma vez que n‹o era f‡cil mudar do dia para a
noite a estrutura medieval; a aplica•‹o destes tratados teve ent‹o de ser
Òpragm‡ticaÓ, de acordo com as circunst‰ncias (e.g. R ossa 1995: 263):
uma rua rectil’nea aqui, uma pra•a acol‡. Note-se, contudo, que o uso
das ideias destes tratados Ž visto apenas atravŽs do seu contributo para a
forma•‹o da cidade ÒracionalÓ, n‹o sendo considerado que outros mo-
tivos lhes pudessem estar subjacentes.

Quanto ao per’odo Barroco, assiste-se aqui ˆ consolida•‹o das for-
mas que emergiram no per’odo anterior (Correia, 1989; R ossa, 1995:
270, 292-296; Teixeira e Valla, 1999: 149-214). Outras mudan•as s‹o
igualmente observ‡veis neste per’odo na forma da cidade: h‡ uma mul-
tiplica•‹o de igrejas e conventos e v‡rias cidades costeiras e fronteiri•as
s‹o fortificadas com novas muralhas constru’das com baluartes (algo que
os tratados renascentistas j‡ sugeriam). Se bem que causas genŽricas (a
R eforma Cat—lica, as guerras com Espanha) sejam mencionadas para
estas mudan•as, o que interessa nestes estudos Ž colocar estas mudan•as
dentro de uma perspectiva funcional: problemas dentro das esferas reli-
giosas e defensiva foram respons‡veis por elas. Desta forma, a cidade-
-m‡quina podia continuar a funcionar.

Uma interessante excep•‹o ao car‡cter empirista e mecanicista dos
estudos deste per’odo consiste nalguns estudos iconol—gicos e sociol—-
gicos que lidam com as tentativas de alguns grupos sociais de usarem os
espa•os da cidade para teatralizar cerim—nias de afirma•‹o do seu poder.
Exemplos incluem as ac•›es da Coroa em Lisboa (Baptista Pereira, 1994;
Pimentel, 2002), mas tambŽm as ac•›es dos representantes de Lisboa
face  ̂Coroa (Kubler, 1988: 110-133).

Finalmente vem o œltimo per’odo, o Iluminismo, quando a forma
da cidade assume o car‡cter de uma estrita grelha (Fran•a, 1962; Cor-
reia, 1984; R ossa, 1995: 296-315; Teixeira e Valla, 1999: 285-314).
Neste per’odo, o urbanismo atinge o seu zŽnite. A raz‹o prevaleceu
sobre o caos.

Todos estes investigadores (excepto aqueles que t•m uma aborda-
gem iconol—gica e sociol—gica) est‹o a trabalhar, como j‡ vimos, dentro
de uma ideologia do Iluminismo que promove uma vis‹o matem‡tica
da raz‹o, a qual reduz o mundo a uma m‡quina, vis’vel na figura da
grelha. E dentro desta ideologia, a hist—ria n‹o Ž mais do que o progres-
so de um mundo irracional para um mundo racional (Collingwwod
n/ d: 129), exactamente aquilo que os investigadores do urbanismo fa-
zem quando organizam a hist—ria do urbanismo em per’odos cuidadosa-
mente arranjados que v‹o desde a Òca—ticaÓ Idade MŽdia atŽ ao Ilu-
minismo ÒracionalÓ. Todavia, o que os investigadores fazem Ž seleccio-
nar alguns elementos, Òesquecendo-seÓ de outros, ou, pelo menos, mi-
nimizando-os. Note-se, por exemplo, que algumas das caracter’sticas da
cidade medieval persistiram ao longo da Idade Moderna; o urbanismo
Iluminista apenas cobre um punhado de cidades portuguesas, etc.

Um œltimo problema com este gŽnero de investiga•‹o Ž o de que
existe uma confus‹o entre cidade e urbanismo. A cidade Ž vista como
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uma ess•ncia v‡lida por todo o tempo e espa•o, com uma Òorganiza•‹o
social complexa (É) [vis’vel na] especializa•‹o de papŽis e de fun•›es
dos habitantes e dos espa•osÓ (R ossa, 1995: 239). Contudo, isto Ž uma
vez mais o modelo da cidade-m‡quina e um modelo que, ironicamente,
reduz a complexidade da cidade a uma œnica dimens‹o. Mais, este mo-
delo trata o mundo rural como um espa•o ÒsimplesÓ; tal trata-se, no
entanto, de uma velha ideologia (cf. Cosgrove, 1993), sendo o espa•o
rural t‹o complexo como qualquer espa•o. Dentro dos estudos do urba-
nismo, o car‡cter de cada cidade Ž visto somente atravŽs das mudan•as
da sua forma, contudo, como j‡ argumentei, os per’odos identificados
pelos investigadores s‹o completamente artificiais. A complexidade de
cada cidade Ž reduzida simplesmente a um coment‡rio de qu‹o bem a
sua forma encaixa dentro do continuum irracional-racional. Existem
atŽ umas poucas tentativas empiristas de determinar uma ÒleiÓ que ex-
plique o car‡cter das cidades portuguesas: estas s‹o o resultado de uma
articula•‹o entre as abordagens planeada e org‰nica (Teixeira e Valla,
1999: 316). No entanto, n‹o h‡ nada de especial com essa forma•‹o
dado que o mesmo se passa em v‡rias cidades europeias, como se pode
ver em trabalhos sobre urbanismo europeu (e.g. Burke, 1975: 78;  Goi-
tia, 1985: 119).

Concluindo, na minha perspectiva, presentemente, os estudos sobre
urbanismo s‹o sobretudo narrativas empiristas organizadas de forma a
dar uma imagem daquilo que a cidade Ž suposto ser dentro de um es-
quema influenciado por ideias do Iluminismo. Como as pessoas durante
a Idade Moderna constru’am as suas identidades urbanas atravŽs da pai-
sagem, Ž algo que continua largamente por explorar.
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3. Uma abordagem alternativa:
paisagem e identidade

Ap—s se ter revisto as limita•›es do empirismo no estudo das cidades
portuguesas da Idade Moderna, Ž tempo agora de desenvolver um mo-
delo alternativo centrado nos conceitos de paisagem e identidade.

R elativamente ˆ paisagem, Ž importante notar que ela Ž Òum con-
ceito singularmente complexo e dif’cil. A palavra tem mœltiplos senti-
dos e o seu significado preciso tem mudado repetidamenteÓ (Thomas,
2001: 166; minha tradu•‹o). Dentro do empirismo, a paisagem Ž vista
como um espa•o geomŽtrico onde o que interessa Ž a identifica•‹o e
coloca•‹o correcta dos achados materiais de modo a construir uma ima-
gem daquilo que ela parecia numa certa altura (Tilley, 1994: 9; Thomas,
2001: 167). Por exemplo, as representa•›es da cidade de Braga nos sŽ-
culos XVI e XVII s‹o vistas como ÒdistorcidasÓ e com Òpouco rigorÓ
(Bandeira, 1994: 26, 27; 2000a: 47) dado que elas n‹o apresentam a
cidade na sua fisionomia ÒrealÓ, isto Ž, geomŽtrica.

Contudo, outras abordagens  ̂paisagem podem igualmente ser con-
sideradas. Por exemplo, Preucel e Hodder distinguem quatro diferentes
abordagens (1996: 32, 33). A primeira Ž denominada Òpaisagem como
ambienteÓ, a qual Òenvolve a reconstru•‹o de ambientes espec’ficos.
Ela lida com o meio exterior ˆs pessoas e com o qual elas tinham que
viver e adaptar-seÓ (ibid.: 32; minha tradu•‹o).

Uma segunda abordagem Ž denominada Òpaisagem como sistemaÓ.
Estes estudos focam a implanta•‹o dos s’tios dentro de um padr‹o geral
de actividades dentro e fora desses mesmos s’tios. Este gŽnero de abor-
dagem ÒŽ apropriada para estudos sobre estruturas econ—micas e sociais
uma vez que existe geralmente alguma rela•‹o entre as formas como os
s’tios est‹o distribu’dos e os sistemas econ—micos e pol’ticos nos quais
eles existemÓ (ibid.: 33; minha tradu•‹o).

A terceira abordagem Ž denominada Òpaisagem como poderÓ. Aqui,
a paisagem Ž vista como estando Òideologicamente manipulada em rela-
•›es de dom’nio e resist•ncia. H‡ uma •nfase em contradi•›es e conflitos
que emergem no ambiente percept’vel e est‹o embebidas em rela•›es de
poderÓ (ibid.; minha tradu•‹o). Por exemplo, as conquistas envolvem fre-
quentemente a destrui•‹o da hist—ria atravŽs da oblitera•‹o dos monu-
mentos dos vencidos, enquanto que a resist•ncia pode ser expressa na
destrui•‹o de s’mbolos de domina•‹o (Knapp e Ashmore, 1999: 19).

Quanto ˆ quarta abordagem, denominada Òpaisagem como experi-
•nciaÓ, a preocupa•‹o Ž Òcom a forma como os corpos experimentam o
mundo  ̂sua voltaÓ (Preucel and Hodder, 1996: 33; minha tradu•‹o). ƒ
o espa•o da experi•ncia sensorial (olfacto, audi•‹o) e do movimento do
corpo (frente/ tr‡s, dentro de alcance/ fora de alcance). Esta abordagem
Ž bastante recente, datando da dŽcada de 1990 com trabalhos como os
de Christopher Tilley (e.g. 1994).

Por outro lado, se se olhar para a maneira como outros autores orde-
nam as abordagens ˆ paisagem, encontram-se diferen•as. Por exemplo,
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R ichard Muir tambŽm considera v‡lida a abordagem Òpaisagem como
s’mboloÓ, onde o foco Ž a identifica•‹o das mensagens e significados
simb—licos contidos na paisagem (1999: 212). Esta abordagem, bastante
influenciada pela iconologia, pode ser dividida em duas variantes. Uma
delas, mais recente e desenvolvida por ge—grafos culturais, considera a
paisagem como uma Òimagem cultural, uma forma pict—rica de repre-
sentar, estruturar e simbolizar o que nos rodeiaÓ (Daniels and Cosgrove,
1988: 1; minha tradu•‹o). Como diz Cosgrove no seu influente traba-
lho The Palladian Landscape: geographical change and its cultural re-
presentation in sixteenth-century Italy, a paisagem Òrepresenta uma for-
ma pela qual certas classes significaram-se a si mesmas e ao seu mundo
atravŽs de uma rela•‹o imaginada que tinham com a natureza, atravŽs da
qual sublinharam e comunicaram o seu papel social e o de outras classes
por refer•ncia  ̂naturezaÓ (1994: 15; minha tradu•‹o). Assim, nesta va-
riante, atravŽs do uso de imagens, os s’mbolos tendem a ser usados alusi-
vamente e de uma forma amb’gua quando est‹o sujeitos a uma negocia-
•‹o social dentro de certas estratŽgias pol’ticas. A outra variante concerne
o uso de estruturas simb—licas (como formas, cores, nœmeros) para in-
terpretar a cultura material. Ao contr‡rio da outra variante, esta Ž restri-
ta a interpreta•›es formais mais espec’ficas. Esta Ž uma tradi•‹o j‡ velha,
como se pode ver em trabalhos como Augustinus Mundus Symbolicus,
publicada em 1681 por Philippus and Erath Picinellus, o qual catalogava
a interpreta•‹o cat—lica oficial de s’mbolos. Neste livro, a interpreta•‹o
de s’mbolos foi feita atravŽs da consulta de certos trabalhos como os
Louis R Žau (1955), George Ferguson (1966), Jean Chevalier e Alain
Gheerbrant (1994) e Mircea Eliade (2000, 2002).

Como se pode ver, todas estas abordagens t•m em comum a ideia
do ÒtodoÓ embora elas divirjam na interpreta•‹o daquilo que ele Ž. Esta
instabilidade de sentido Ž bastante œtil se se assumir que n‹o h‡ uma
œnica forma de fazer investiga•‹o, como acontece com o empirismo;
como tal, Ž poss’vel articular de forma criativa estas e outras abordagens
ˆ paisagem segundo circunst‰ncias espec’ficas de investiga•‹o. A paisa-
gem oferece assim um esquema integrador para a investiga•‹o hist—rica,
como um contexto que liga actos humanos dispersos (Thomas, 2001:
175). Tal esquema tambŽm nos permite evitar etnocentrismos, uma vez
que pode acomodar actividades que a raz‹o moderna teria tend•ncia a
colocar em categorias separadas. Assim, enquanto os Ocidentais con-
tempor‰neos tendem a excluir assuntos espirituais tanto espacialmente
como temporalmente, Ž importante notar que em muitas culturas as
observ‰ncias religiosas e outros rituais s‹o pass’veis de influenciar os pa-
dr›es mundanos (ibid.). Esta observa•‹o Ž particularmente relevante para
o estudo da Braga da Idade Moderna onde uma mentalidade religiosa, e
n‹o uma raz‹o mecanicista, era dominante. O que isto significa Ž que
no estudo de Braga tambŽm deve ser dada aten•‹o ˆs geografias sagra-
das. O conceito de geografia sagrada Òengloba aqueles aspectos da paisa-
gem que est‹o associados com a religi‹o, o ritual, a magia e o oculto
(É). Um tema recorrente neste gŽnero de estudos s‹o imagens e sim-
bolismo da paisagem, onde tanto os aspectos naturais como os criados
s‹o examinados em termos do seu significado cosmol—gicoÓ (Parkes,
2006: 3; minha tradu•‹o). Esta abordagem teve in’cio com os trabalhos
de Mircea Eliade (2002) sendo comum aqui encontrar conceitos ausen-
tes das an‡lises empiristas como axis mundi, cosmos e caos, e que ser‹o
analisados mais cuidadosamente nos pr—ximos cap’tulos deste livro. Mui-
to se tem escrito sobre isto da parte de prŽ-historiadores e antrop—logos,
bem como por ge—grafos culturais (Coggins, 1982; Townsend, 1982;
Carmichael et al, 1994; Tilley, 1994; Lahiri, 1996; Parcero Oubina et
al., 1998; Knapp and Ashmore, 1999; Bradley, 2000; Smith and Broo-
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kes, 2001; Boivin, 2004), mas o trabalho inovador neste tema relativa-
mente a cidades foi Pivot of the Four Quarters da autoria de Paul Whe-
atley sobre as cidades chinesas (1971). Estudos sobre cidades de outras
culturas podem igualmente ser encontrados, como os de Insoll (2004) e
Parkes (2006) sobre a cidade isl‰mica. Contudo, tem interesse notar que
no que diz respeito a cidades do Ocidente, quer em Portugal quer na
Europa (e.g. R ussell, 1972; Burke, 1975: 78, Goitia, 1982: 119; Scho-
field and Vince, 2003), estes elementos n‹o s‹o tidos geralmente em
conta e, ao invŽs, Ž uma vis‹o mecanicista da cidade que predomina,
algo relacionado com a vis‹o contempor‰nea ocidental de um mundo
dividido num Ocidente ÒracionalÓ e num Outro ÒirracionalÓ. Um dos
objectivos deste livro Ž, como tal, o de introduzir o estudo da geografia
sagrada nas cidades ocidentais da Idade Moderna. Tudo age, assim, na, e
faz parte da, paisagem.

Alguns autores, contudo, questionam a comensurabilidade destas
abordagens (e.g. Preucel e Hodder, 1996: 34); contudo, deve ser nota-
do que o conceito de paisagem como um sistema integrado n‹o Ž o
mesmo que uma totalidade, onde as coisas est‹o ligadas apenas de uma
maneira; ÒtodosÓ (ou sistemas), tal como paisagens, s‹o provis—rios, s‹o
o resultado de circunst‰ncias espec’ficas, e, como tal, uma multiplicidade
deles podem ser constru’dos.

A paisagem pode ser melhor visualizada atravŽs da met‡fora da rede,
onde uma multiplicidade de elementos (n—s) interagem em diferentes
escalas (edif’cios, ruas, quarteir›es, cidades, regi›es, etc.) influenciando-
-se uns aos outros num processo sem limites e sem fim. Isto contrasta
consideravelmente com o empirismo e a sua vis‹o mec‰nica do mundo
onde o que interessa Ž a identifica•‹o de todas as Òporcas e parafusosÓ da
m‡quina e a sua coloca•‹o no devido lugar para ver como ela funciona.

Se se aceitar o conceito de paisagem n‹o como algo fixo mas sim
relacional, ent‹o segue da’ que diferentes pessoas ou grupos d‹o sentido
 ̂paisagem de formas diferentes. E aqui entramos no dom’nio da identi-

dade. A posi•‹o distinta de uma pessoa em rela•‹o  ̂paisagem resulta da
interac•‹o simult‰nea de aspectos como o gŽnero, classe, etnia, sexuali-
dade, idade, tradi•‹o cultural e biografia pessoal (Thomas, 2001: 176).
Como tal, a mesma localiza•‹o pode ser um lugar diferente para duas
pessoas diferentes, ou simplesmente n‹o ÒexistirÓ para uma delas. Est‡
tudo dependente da identidade de cada um.

Identidade Ž o conceito piv™ que vai ser usado neste livro para dar
sentido ˆs mudan•as observ‡veis na paisagem de Braga ao longo da Ida-
de Moderna.

R elativamente ao uso do conceito de identidade neste livro irei se-
guir o esquema delineado por Kathryn Woodward (1997). Identidade
tem a ver com perten•a: marca os modos atravŽs dos quais somos se-
melhantes a outros que partilham uma certa posi•‹o e os modos pelos
quais somos diferentes de outros que a n‹o partilham. D‡-nos, ent‹o,
uma localiza•‹o no mundo e fornece uma liga•‹o entre n—s e a socieda-
de em que vivemos. A reclama•‹o de uma identidade Ž geralmente feita
pela diferen•a, pela marca•‹o de um Òn—sÓ e de um ÒoutroÓ. Seme-
lhan•a e exclus‹o s‹o ambas marcadas simbolicamente atravŽs de siste-
mas de representa•‹o e socialmente atravŽs da inclus‹o ou exclus‹o de
certos grupos de pessoas.

Frequentemente, a identidade Ž vista atravŽs de uma —ptica essen-
cialista, como se fosse algo fixo e invari‡vel. Por vezes, estas reivindica-
•›es s‹o baseadas na natureza, como o parentesco em certas vers›es Žtni-
cas; noutros casos elas s‹o baseadas numa vers‹o do passado que Ž apre-
sentado como uma verdade inalter‡vel. Neste livro, contudo, a identi-
dade Ž vista numa —ptica n‹o-essencialista: Ž uma constru•‹o social, um



|  ARKEOS 27 | 22 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

produto da intersec•‹o de diferentes discursos pol’ticos e culturais e
hist—rias particulares, em constante mudan•a no tempo e no espa•o. Assim,
para alŽm das diferen•as tambŽm h‡ uma preocupa•‹o com caracter’sti-
cas comuns ou partilhadas e as circunst‰ncias da sua constru•‹o. AlŽm
disso, cada indiv’duo e grupo fazem parte de mœltiplas identidades, as
quais n‹o s‹o unificadas e por vezes contradizem-se. Isto pode for•ar a
marca•‹o de algumas diferen•as por forma a obscurecer outras ou a uma
negocia•‹o por forma a permitir que essas identidades sejam simultanea-
mente iguais e diferentes.

A identidade cruza-se com a paisagem uma vez que precisa de um
contexto material, isto Ž, um espa•o e um lugar de modo a poder ser
vivida (Austin, 1998: 168). Por exemplo, uma fam’lia precisa de uma
casa, uma comunidade religiosa precisa de um local sagrado, etc.

TambŽm relevante para o estudo da identidade Ž o papel da mem—-
ria, dado que ela ajuda a sustentar a identidade. A paisagem mapeia a
mem—ria, fixando hist—rias sociais e individuais no espa•o (Knapp e
Ashmore, 1999: 13). Dado que a mem—ria Ž mais constru’da que reavi-
vada, a paisagem Ž usada de modo a afirmar Òprinc’pios m’ticos e morais
para a sociedade, recorda•›es de triunfos e cat‡strofes no passado socialÓ
(ibid.; minha tradu•‹o). Um bom exemplo desta rela•‹o complexa Ž o
trabalho de Simon Schama sobre a apropria•‹o por parte da sociedade
contempor‰nea de elementos prŽ-modernos da paisagem (1995).

Como todos os humanos que viveram na Idade Moderna pertence-
ram a uma multiplicidade de identidades sociais, a cidade tornou-se
Òuma arena na qual indiv’duos procuraram modelar os seus destinos
pessoais frequentemente dentro de constrangimentos r’gidos do costu-
me, lei e expectativa social. As tens›es entre indiv’duos, grupos e neces-
sidades e aspira•›es comunais est‹o no cora•‹o de todas as interac•›es
sociais da cidade da Idade ModernaÓ (Friedrichs, 1995: 14, 15; minha
tradu•‹o). Como os habitantes de Braga modelaram a sua identidade
urbana ao longo deste per’odo por intermŽdio da paisagem Ž o que vai
ser, ent‹o, analisado nos cap’tulos 5-12 deste livro.

ConvŽm notar que trabalhos sobre identidades na Idade Moderna
em Portugal geralmente focam a identidade portuguesa (Bethencourt e
Curto, 1991; Nogueira Silva e Hespanha, 1993) e n‹o tanto a constru-
•‹o de identidades nas cidades.

Para terminar este cap’tulo, queria fazer alguns coment‡rios relati-
vamente  ̂metodologia seguida durante a minha investiga•‹o. Da geo-
grafia hist—rica, baseei-me na metodologia da morfologia como forma
de revelar a sequ•ncia e o prop—sito do desenvolvimento urbano indu-
zido das plantas das cidades. O primeiro expoente desta tŽcnica na Eu-
ropa foi Conzen com o seu estudo sobre a cidade medieval de Alnwick
(1960). Ele chamou a aten•‹o, entre outras coisas, para a tend•ncia das
propriedades urbanas permanecerem mais ou menos intactas e que as
muralhas podiam deixar uma marca duradoura na planta da cidade. Se
bem que o interesse nas plantas das cidades fosse velho e j‡ bastante
discutido antes do trabalho seminal de Conzen, estava, atŽ ent‹o, focado
sobretudo na classifica•‹o, taxonomia e hierarquia das plantas urbanas
europeias (e.g. Fleure, 1931, Smailes, 1953), n‹o havendo consci•ncia
de que estas eram o resultado final de processos n‹o documentados que
podiam ser revelados por intermŽdio de an‡lises mais aprofundadas.



|  ARKEOS 27 | 23 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

4. Fontes

O prop—sito deste cap’tulo Ž o de apresentar as fontes que foram
usadas na investiga•‹o deste trabalho. Elas podem ser divididas em tr•s
grupos: documentos escritos, mapas e espa•o constru’do. O cap’tulo
termina com uma breve revis‹o sobre a investiga•‹o que tem sido feita
atŽ agora sobre Braga.

R elativamente ao primeiro grupo, utilizei documentos de sobretu-
do tr•s institui•›es: o Cabido, a C‰mara Municipal e as Confrarias. Re-
lativamente ao Cabido, a fonte mais importante Ž o not‡vel êndice dos
Prazos do Cabido. Este documento (daqui em diante referido apenas
como o êndice) foi feito na dŽcada de 1740 durante uma reorganiza•‹o
dos cerca de 100 volumes dos Prazos do Cabido, cuja documenta•‹o
recua atŽ ao sŽculo XV (Ferreira, 1932: 275; Oliveira, 1993: 28; Ban-
deira, 2000a: 24, 25). O êndice est‡ dividido em sec•›es organizadas
por ruas e em cada uma delas est‡ uma indica•‹o de todas as casas que o
Cabido a’ tinha. As casas est‹o ordenadas por nœmeros e em cada uma
delas um conjunto de elementos pode ser encontrado. Assim, todos os
contratos de arrendamento de cada casa s‹o indicados em ordem crono-
l—gica com indica•‹o do volume e p‡gina dos Prazos do Cabido onde se
encontra o contrato original. Isto Ž bastante œtil dado que permite uma
f‡cil consulta dos contratos originais e onde a descri•‹o da casa nessa
altura pode ser encontrada2; desta forma torna-se poss’vel identificar as
mudan•as que tiveram lugar na estrutura da casa ao longo do tempo.
Elementos sociol—gicos como o nome do inquilino e do seu parceiro
e/ ou a sua filia•‹o bem como o seu estatuto s—cio-econ—mico podem
igualmente ser encontrados no êndice. Tal permite um melhor conhe-
cimento dos tipos de casa onde membros de diferentes grupos sociais
viviam bem como as mudan•as dos padr›es residenciais ao longo do
tempo. Este êndice Ž complementado com um mapa das casas da cida-
de, onde aquelas que pertenciam ao Cabido est‹o indicadas com o mes-
mo nœmero que tinham no êndice, facilitando assim a sua r‡pida identi-
fica•‹o (mais informa•‹o sobre este mapa adiante). Tendo em conta que
o Cabido era o principal senhorio em Braga (cerca de metade das casas
em 1750 e um nœmero n‹o muito diferente deste anteriormente) com
casas espalhadas por toda a cidade, Ž f‡cil notar qu‹o œtil o êndice Ž para
uma melhor compreens‹o das mudan•as sociais que tiveram lugar em
Braga neste per’odo.

Quanto ˆ C‰mara Municipal, existe uma abund‰ncia de documen-
tos que revelam v‡rios aspectos da vida c’vica da cidade como c—digos
de leis, actas e cartas trocadas com os arcebispos e a Coroa. A C‰mara
Municipal era o segundo maior propriet‡rio em Braga e os volumes
com as descri•›es das suas casas constituem um importante comple-
mento daquelas que pertenciam ao Cabido. Contudo, ao contr‡rio das
casas deste œltimo, as casas da C‰mara n‹o estavam organizadas num
êndice e mapa, o que dificulta por vezes a sua identifica•‹o.

R elativamente ˆs Confrarias, elas foram importantes actores sociais
durante boa parte deste per’odo; actas e estatutos de algumas das mais

2 Que, no caso de
Braga, Ž bastante
detalhada, cobrindo
elementos como
medi•›es, tipo de
divis›es, nœmero e tipo
de v‹os, tipo de
escadas, tipo de ‡rvores
nos jardins.
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importantes foram consultados por forma a aprender mais sobre o seu
papel na cidade.

Finalmente, deve-se ainda considerar um conjunto de textos que
foram deixados por pessoas que viveram neste per’odo, como hist—rias
(e.g. Cunha, 1634-35; Argote, 1732) ou di‡rios (e.g. Thadim 1764;
Peixoto 1992 [1790-1808]). Embora existam mais fontes documentais
em Braga, o meu acesso a elas foi indirecto, baseando-se em material
publicado por outros investigadores nos seus trabalhos.

No que concerne os mapas, conhecem-se quatro que representam
Braga durante este per’odo. Estes mapas s‹o, no contexto portugu•s,
excepcionais no seu detalhe; somente Lisboa est‡ relativamente perto
nesse aspecto. O mais antigo Ž de 1594 (fig. 6) e Ž geralmente conheci-
do por mapa de Braun dado ter aparecido pela primeira vez no atlas de
cidades do mundo (Civitates Orbis Terraurum) impresso por esse editor
em finais do sŽculo XVI. O mapa, todavia, parece ter sido feito por um
portugu•s chamado Manoel Barbosa (Dias, 1985). Este mapa, feito sob
o patroc’nio do arcebispo Fr. Agostinho de Jesus, Ž a primeira represen-
ta•‹o completa conhecida de Braga, tendo sido feita numa perspectiva
obl’qua.

O segundo mapa (fig. 8), n‹o est‡ datado, mas tendo em conta algu-
mas caracter’sticas arquitect—nicas que nele est‹o representadas e cuja
data de constru•‹o Ž conhecida, foi datado entre 1687-94 (O liveira,
1994: 38). No entanto, segundo as actas da confraria que administrava a
igreja de Santa Cruz, a qual encontra-se representada no mapa, foi deci-
dido em 1693 deitar abaixo a torre atr‡s da capela-mor da igreja e substi-
tu’-la por duas torres novas constru’das ao lado da fachada (AISC, Livro
Termos Santa Cruz, 1589-1701: 504). Como o mapa representa uma
torre na fachada desta igreja, c. 1694 parece ser uma data mais apropriada
para este mapa.

Este mapa pertence a um ‡lbum com uma colec•‹o de vistas de 39
cidades portuguesas seiscentistas, o qual pertence hoje a um colecciona-
dor an—nimo privado (Nunes, 1994), o qual, no entanto, autorizou a
publica•‹o da vista de Braga na revista Forum (ibid). Tal como o mapa
anterior, a cidade tambŽm foi representada de uma perspectiva obl’qua.
ƒ tambŽm importante notar que este mapa, ao contr‡rio dos outros, Ž
uma representa•‹o da cidade vista por alguŽm que n‹o morava l‡.

Os dois œltimos mapas datam de meados do sŽculo XVIII e t•m
uma representa•‹o mais apurada do espa•o, dentro de uma perspectiva
matem‡tica, que os dois anteriores. Um deles foi feito em c. 1757 (fig.
9), uma vez que o novo edif’cio da C‰mara Municipal (terminado em
1756) na parte oeste do Campo dos Touros est‡ representado, enquanto
que a capela de Nossa Senhora da Torre (constru’da em 1758) perto da
porta de Santiago n‹o Ž mencionada na lista de templos. Est‡ assinado
por um artista bem conhecido da Braga dessa altura, AndrŽ Soares, e foi
quase de certeza encomendado pelo arcebispo D. JosŽ de Bragan•a. Este
mapa, ao contr‡rio do de 1594, n‹o foi feito para ser publicado, dado
ter grandes dimens›es; ao invŽs, foi feito para ser colocado numa pare-
de, embora n‹o se saiba hoje onde estava pendurado dado ter sido mais
tarde movido para a biblioteca da Ajuda, em Lisboa. Infelizmente, este
mapa encontra-se actualmente truncado dos seus cantos superiores; n‹o
obstante, a maior parte da cidade ainda continua vis’vel. Tal como os
dois mapas anteriores, tambŽm este tem uma perspectiva obl’qua.

Finalmente, o œltimo e mais not‡vel mapa: o Mapa das Ruas de
Braga. Este mapa, desenhado em 1750 pelo padre R icardo da R ocha
sob a supervis‹o do Cabido, Ž œnico em toda a Europa, uma vez que
representa as fachadas dos edif’cios de quase todas as ruas de Braga (fig.
10). O detalhe dos edif’cios Ž not‡vel quando comparado com outros
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mapas desta altura; alŽm disso, outros elementos arquitect—nicos vis’veis
nessas ruas est‹o igualmente presentes como fontes, cruzeiros, muralhas,
etc. A estrutura do mapa Ž diferente da dos outros, dado estar desenhada
rua a rua em folhas de papel de dimens‹o variada, segundo o compri-
mento de cada rua. Ambos os lados das ruas est‹o representados em
fiadas de al•ados, embora por vezes somente um dos lados ou parte seja
representado. Assim, Ž comum verificar que v‡rias casas encontram-se
numeradas, o que significa que elas pertenciam ao Cabido: este mapa
era para ser usado em conjun•‹o com o j‡ mencionado êndice de modo
a mais facilmente identificar essas casas. Como tal, se havia peda•os de
ruas onde o Cabido n‹o tinha casas, estes n‹o s‹o geralmente (com pou-
cas excep•›es) representados. N‹o obstante, a maior parte das casas nes-
sa altura encontram-se representadas Ð 2310 (Oliveira, 1993: 29) Ð e s—
umas poucas centenas est‹o ausentes. O frontisp’cio deste mapa tam-
bŽm tem uma vista parcial de Braga centrada nos Campos de Santana
(actualmente conhecida por Av. Central) e da Vinha, permitindo a vi-
sualiza•‹o de mais alguns edif’cios que n‹o se encontram vis’veis nas
ruas. Finalmente, apesar da diferen•a de detalhe, os mapas de 1750 e c.
1757 podem ser usados para se complementarem um ao outro, dado
que algumas das ruas e edif’cios que faltam num s‹o vis’veis no outro.

Em rela•‹o ˆ terceira fonte material, o espa•o constru’do, existem
dezenas de edif’cios deste per’odo ainda intactos, sobretudo de finais do
sŽculo XVII e do sŽculo XVIII, tratando-se, geralmente, de igrejas ou
pal‡cios da aristocracia. Casas mais ÒcomunsÓ s‹o poucas como se pode
ver ao comparar o que resta hoje com o que se encontra representado
no mapa de 1750. Por vezes uma janela ou uma porta Ž tudo o que
resta. A vasta maioria das casas que podem hoje ser vistas no centro
hist—rico de Braga datam de finais do sŽculo XIX e do in’cio do sŽculo
XX.

R elativamente a ruas e pra•as, algumas que se encontravam no es-
pa•o dentro da antiga muralha urbana foram substancialmente alargadas
no sŽculo XIX, como a R . Maximinos, enquanto outras como a R .
Souto e a R . D. Gualdim foram deixadas intactas. As que se encontra-
vam no exterior, est‹o na sua maioria intactas, permitindo assim uma
melhor percep•‹o do tipo de espa•o em que as pessoas se moviam. Se
bem que, como mencionei antes, a maior parte das casas que bordam
estes espa•os pœblicos sejam relativamente recentes, h‡ uma zona de
Braga Ð P•. Gavi‹o (actualmente conhecida por P•. Mouzinho de Albu-
querque) Ð cujas pra•a e edif’cios ainda se encontram quase tal como
eram no sŽculo XVIII.

Algo que, infelizmente, vai estar notoriamente ausente deste livro
s‹o os resultados de escava•›es arqueol—gicas que t•m tido lugar em
Braga. A prioridade destas escava•›es t•m sido os restos da cidade ro-
mana (Martins 2000) e, consequentemente, restos de per’odos mais re-
centes foram simplesmente guardados no Museu D. Diogo de Sousa,
sem qualquer possibilidade de acesso.

Outro elemento relacionado com o espa•o constru’do e que n‹o
tem sido devidamente explorado para a Idade Moderna Ž a topon’mia.
Se bem que tenha havido alguma investiga•‹o para a Idade MŽdia, tal
como a exist•ncia de ruas onde predominavam moradores do mesmo
of’cio (Feio, 1982: 115), mais precisa de ser feito por forma a explorar as
ac•›es de indiv’duos e grupos sociais atravŽs dos nomes que eles davam
aos lugares.

Finalmente, h‡ ainda a considerar a investiga•‹o que tem sido feito
sobre a hist—ria material de Braga. O car‡cter desta investiga•‹o Ž bas-
tante semelhante aquele que revi anteriormente relativamente a Portu-
gal em geral, isto Ž, trabalhos empiristas que focam geralmente o urba-



|  ARKEOS 27 | 26 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

nismo e a arquitectura. No que diz respeito  ̂interpreta•‹o, quando ela
ocorre, ou Ž fragmentada ou bastante genŽrica, guiada por vezes por
uma espŽcie de Òesp’rito do tempoÓ. Por exemplo, a constru•‹o do
santu‡rio do Bom Jesus do Monte na dŽcada de 1720 Ž geralmente vista
como resultando da R eforma Cat—lica (e.g. Massara, 1988; Fernandes
Pereira, 1989b) ou as reformas urbanistas de D. Diogo de Sousa no
in’cio do sŽculo XVI s‹o interpretadas como resultado do Renascimento
(Bandeira, 2000b: 24); circunst‰ncias mais espec’ficas n‹o s‹o tidas em
considera•‹o.

Historiadores da arte e historiadores locais est‹o geralmente por de-
tr‡s da maior parte desta investiga•‹o. O trabalho destes œltimos segue
geralmente uma perspectiva de antiqu‡rio onde ÒtudoÓ relativo ao pas-
sado da cidade Ž registado. Entre estes investigadores, nomes como
Senna Freitas (1890), Albano Belino (1895, 1900), Alberto Feio (e.g.
1954, 1984), Leon’dio Abreu (e.g. 1983), Constantino Ribeiro Coelho
(1992), Lu’s Costa (e.g. 1991, 1993, 1998) e Eduardo Pires O liveira
(e.g. 1993, 1994, 1999, 2001a, 2001b) s‹o os mais representativos.

Quanto aos historiadores da arte, R obert Smith, um dos primeiros
(e poucos) acadŽmicos estrangeiros a mostrar interesse por Braga, pro-
duziu alguns trabalhos, hoje cl‡ssicos, sobre arquitectura de finais do
sŽculo XVII e do sŽculo XVIII (e.g. 1968, 1972, 1973). Entre outros
trabalhos de investiga•‹o incluem-se os de Ant—nio Matos R eis (1990,
1995) e Miguel Soromenho (1991) sobre arquitectura do in’cio do sŽ-
culo XVIII; Manuel R ocha (1994, 1996) sobre arquitectura e urba-
nismo do sŽculo XVII e do in’cio do sŽculo XVIII; Ana Sousa Pereira
(n/ d, 2000) sobre arquitectura do sŽculo XVII e do in’cio do sŽculo
XVIII, mostrando ainda algum interesse por casas mais modestas, algo
n‹o muito comum entre historiadores da arte; R ui Maur’cio (2000)
sobre urbanismo e arquitectura do in’cio do sŽculo XVI, incluindo
igualmente casas de diferentes grupos sociais; finalmente, o ge—grafo
hist—rico Miguel Bandeira sobre urbanismo do in’cio do sŽculo XVI e
do sŽculo XVIII. Note-se que muitos destes trabalhos focam o in’cio
dos sŽculos XVI e XVIII, algo que est‡ relacionado com a circunst‰ncia
de estes serem per’odos de grande actividade construtiva. Por outras
palavras, a investiga•‹o n‹o Ž tanto guiada por quest›es acerca do que
significava viver em Braga, mas ao invŽs em registar a sua dimens‹o
material.

Embora o principal prop—sito destes e de outros estudos n‹o seja
tanto interpretativo mas empirista, eles contribu’ram positivamente para
um melhor conhecimento das formas, cronologias e artistas/ mecenas da
Braga da Idade Moderna.
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5. Braga em finais do sŽculo XV

Como mencionei antes, foi somente durante o sŽculo XVIII que a
ideia de um universo mec‰nico tal como foi formulado por Newton
come•ou a espalhar-se, acabando por se institucionalizar no sŽculo XIX.
Antes disso, e durante a maior parte do per’odo sob estudo neste traba-
lho, o que predominava era uma experi•ncia religiosa do universo onde
o espa•o n‹o Ž mec‰nico e homogŽneo mas, ao invŽs, possui rupturas,
com por•›es de espa•o qualitativamente diferentes de outras (Eliade,
2002: 35). Dentro desta perspectiva h‡ uma oposi•‹o entre espa•o sa-
grado Ð o œnico que realmente existe Ð e espa•o profano Ð amorfo e
sem estrutura, em redor do espa•o sagrado (ibid.).

O mapa de Braga de 1594 (a mais antiga representa•‹o conhecida da
cidade) e o Memorial das Obras que D. Diogo de Sousa mandou fazer3

(daqui em diante referido apenas como Memorial), escrito ap—s a morte
deste arcebispo em 1532 e consistindo numa descri•‹o comparativa da
cidade entre c. 1500 e a altura em que foi escrito, s‹o dois bons pontos
de partida para construir uma vis‹o alternativa da paisagem da cidade
tendo em conta esta vis‹o sagrada do espa•o.

A vis‹o de Braga que pode ser vista no mapa de 1594 era substancial-
mente diferente no final do sŽculo XV4. A ‡rea constru’da e os espa•os
pœblicos para alŽm da muralha n‹o existiam: ao invŽs, esta ‡rea estava
cheia de vinhas, hortas e ‡rvores, bem como pontilhada por pequenas
igrejas e capelas Ð S. Pedro, S. Sebasti‹o, S. Miguel, S. Vicente e S.
V’tor. A muralha marcava os limites da cidade. Dentro da ‡rea amura-
lhada, alguns dos edif’cios representados Ð a fachada do pal‡cio episco-
pal virada ˆ R . Souto, a C‰mara Municipal e a igreja de S. Paulo Ð
tambŽm n‹o existiam. O mesmo pode ser dito de outras ruas: Sousa, S.
Jo‹o e Miseric—rdia.

Um edif’cio que j‡ existia Ž vis’vel no mapa: a Catedral. A sua posi-
•‹o relativamente ao todo urbano n‹o Ž casual: est‡ no seu centro. Isto
leva-me claramente ˆ geografia sagrada. Na mentalidade religiosa ne-
nhum mundo pode nascer no ÒCaosÓ da homogeneidade e relatividade
do espa•o profano (Eliade, 2001: 36). Para se poder viver no mundo Ž
necess‡rio fund‡-lo e, para tal, um Òponto fixoÓ absoluto, um ÒCentroÓ
Ž necess‡rio (ibid.). Este Centro tem valor existencial para as sociedades
religiosas uma vez que nada pode ter in’cio ou ser feito sem uma orien-
ta•‹o prim‡ria, sendo, como tal, a descoberta ou projec•‹o de um pon-
to fixo o equivalente  ̂cria•‹o do Mundo (ibid.). Para que tal aconte•a,
uma manifesta•‹o do sagrado que revele esse Centro, o qual geralmente
assume a forma de uma montanha, Ž necess‡ria (ibid.). Esta montanha
sagrada, em virtude de ser o lugar Òmais altoÓ do mundo, uma vez que
toca o cŽu, Ž onde a Terra e o CŽu se encontram Ð Ž um axis mundi
(Eliade, 2000: 26). Uma vez que tal ocorra, o mundo em redor deste
ponto fixo torna-se habit‡vel para os humanos, os quais procuram viver
o mais pr—ximo poss’vel daquilo que ent‹o se torna o ÒCentro do Mun-
doÓ (Eliade, 2002: 36).

3 Pode ser encontrado
publicado em Rui
Maur’cio (2000, vol. 2:
295-303).

4 Todos os lugares
mencionados no texto
podem ser vistos em
mapas esquem‡ticos
nas figuras 2, 3 e 4.
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No caso da Braga de finais do sŽculo XV, a Catedral, atravŽs da sua
posi•‹o central, assume claramente o papel de Centro do Mundo, o que
n‹o surpreende tendo em conta que esta era uma cidade governada por
arcebispos. Contudo, ela n‹o se encontra no topo de uma montanha: a
paisagem de Braga Ž relativamente ch‹, apenas se elevando um pouco
perto das portas de S. Sebasti‹o e Santiago. Contudo, nestes casos um
templo ou um pal‡cio de grandes dimens›es podia assumir tambŽm o
papel de montanha (Eliade, 2000: 26), algo que permite compreender
melhor porque Ž que a Catedral era t‹o grande, impondo o seu volume
sobre as casas que ent‹o existiam (as quais n‹o tinham mais que um ou
dois andares). Em Portugal, no entanto, era mais comum encontrar uma
colina dentro de uma cidade que assumia o papel de montanha sagrada,
como, por exemplo, na vizinha cidade do Porto. No caso de Braga, a
constru•‹o da Catedral numa zona ch‹ deve-se provavelmente a raz›es
de continuidade hist—rica, uma vez que o local onde se situa talvez seja o
mesmo onde a primeira igreja de Braga dedicada a Santa Maria (a quem a
Catedral foi dedicada) foi constru’da. A constru•‹o de uma nova cidade
em Braga em finais do sŽculo XI e in’cios do XII coincidiu com um
per’odo em que a Igreja deu um forte ’mpeto ao culto de Maria, da’ a
op•‹o por este lugar. Note-se que pesquisas arqueol—gicas indicaram a
exist•ncia de um templo romano neste lugar (Fontes et al, 1997/ 98) que,
segundo uma inscri•‹o que pode hoje ser vista numa das paredes da Cate-
dral, ter‡ sido dedicado  ̂deusa êsis, mais tarde cristianizada como Maria.

Outro aspecto que refor•a a associa•‹o da Catedral com o simbolis-
mo do Centro Ž a exist•ncia de duas torres, uma de cada lado da entrada
principal. Dentro da tradi•‹o crist‹ a torre tem geralmente dois signifi-
cados: um (melhor conhecido), Ž o de vigil‰ncia e defesa (Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 649). ConvŽm notar que, neste caso, o inimigo n‹o
era algo de carne e osso, mas ao invŽs influ•ncias espirituais malignas;
afinal de contas, a exist•ncia de telhados no topo das torres, como se v•
no mapa de 1594, tornariam qualquer tentativa de defesa da Catedral
bastante desajeitada. O outro significado da torre Ž espiritual, estando
associado com a ascens‹o (ibid.). Os telhados podem ter tido a mesma
cor que pode ser vista em casos semelhantes em v‡rias imagens a cor de
cidades portuguesas e europeias dessa altura, isto Ž, o azul5. Azul Ž a cor
do cŽu, sugerindo a ideia de eternidade, de imaterialidade e, como tal,
de n‹o ser deste mundo (Ferguson, 1966: 151; Chevalier e Gheerbrant,
1994: 105). Uma vez mais, temos aqui o simbolismo do axis mundi. E
no caso da Catedral de Braga, isto n‹o era um eixo qualquer, era um
eixo bastante forte. Afinal de contas, tinha duas torres. Por esta altura
em Portugal, somente as catedrais tinham duas torres na sua entrada; as
igrejas paroquiais tinham uma (quando tinham); outras igrejas e capelas
dentro de uma par—quia n‹o tinham torre, embora por vezes pudessem
ter uma atr‡s. Um arranjo hier‡rquico de locais sagrados dentro de um
territ—rio Ž facilmente discern’vel aqui.

Com a Catedral firmemente estabelecida como o Centro, o Mundo
(a cidade de Braga), podia nascer e tornar-se habitado. Contudo, este
Mundo n‹o se estendia indefinidamente; tinha os seus limites. Neste
caso, a muralha que cercava a cidade marcava os seus limites. A constru-
•‹o de muralhas, nos estudos portugueses, est‡ geralmente associada a
raz›es militares, isto Ž, defesa contra ataques externos, e como forma de
marcar a fronteira entre os espa•os urbano e rural (e.g. Teixeira e Valla,
1999: 29, 149). Todavia, do meu ponto de vista, a situa•‹o Ž bem mais
complexa. Vejamos a rela•‹o da muralha de Braga com a paisagem
envolvente.

Se se olhar de novo para o mapa de 1594 Ž poss’vel notar que para
alŽm dos limites de Braga, um bosque e uma paisagem desŽrtica s‹o

5 Por exemplo, em
Portugal, a imagem da
cidade de ƒvora
conhecida por Ebora
Colonia Romana,
datada de 1501; na
Europa, o bem
conhecido Tres R iches
Heures du Duc de
Berry.
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vis’veis. Contudo, lendo os livros das propriedades que pertenciam ao
Cabido (que controlava uma por•‹o significativa de terreno em redor
de Braga), pode notar-se a exist•ncia de uma mir’ade de quintas (cf.
ADB, Prazos do Cabido). Ent‹o, porque n‹o est‹o elas representadas no
mapa? ƒ importante notar que isto n‹o Ž algo an—malo dado ser t’pico
das imagens do sŽculo XVI nada representarem para alŽm dos seus limi-
tes. Aqui, julgo ser importante chamar a aten•‹o para a posi•‹o de J. B.
Harley de que os mapas n‹o s‹o imagens isentas de valores (Òobjecti-
vasÓ), mas pelo contr‡rio carregadas de valores. Nas suas palavras:

Os mapas deixam de ser compreendidos primariamente como registos
inertes de paisagens morfol—gicas ou reflex›es passivas do mundo dos objec-
tos, mas s‹o vistos como imagens refractadas contribuindo para o di‡logo
num mundo socialmente constru’do. Movemos assim a leitura dos mapas
para fora dos c‰nones da cr’tica cartogr‡fica tradicional com o seu fio de
oposi•›es bin‡rias entre mapas que s‹o Òverdadeiros ou falsosÓ, Òapurados
ou n‹oÓ (É). Tanto na selectividade do seu conteœdo como nos seus sinais
e estilos de representa•‹o os mapas s‹o uma forma de conceber, articular e
estruturar o mundo humano, estando inclinados tendencialmente para, pro-
movidos por e exercendo influ•ncia sobre conjuntos particulares de rela•›es
sociais (1988: 278; minha tradu•‹o).

Sendo assim, neste caso, o que se est‡ a ver no mapa de 1594 Ž a
representa•‹o de uma paisagem influenciada por uma mentalidade reli-
giosa; as quintas estavam l‡, mas n‹o faziam parte da cidade; como tal,
ao contr‡rio do que acontece com a representa•‹o geomŽtrica do espa-
•o, elas n‹o foram representadas. Se bem que o mapa seja de 1594,
qualquer pessoa, 100 anos antes, veria a ‡rea para alŽm da cidade da
mesma maneira: uma ‡rea profana que n‹o fazia parte do Mundo sagra-
do a que a cidade pertencia; uma ‡rea cheia de desertos e bosques escu-
ros, onde bestas e sub-humanos abundavam. A muralha marca assim
n‹o uma separa•‹o entre os mundos urbano e rural (uma divis‹o que
ent‹o n‹o existia) mas, ao invŽs, entre a ordem e o caos, o real e o ilu-
s—rio, o sagrado e o profano6.

Esta separa•‹o Ž ainda mais pronunciada na morfologia da muralha:
aproximadamente circular. O c’rculo, sendo a œnica figura geomŽtrica
sem qualquer divis‹o Ž geralmente associado com a perfei•‹o, a unida-
de, os ciclos astrais (o sol, a lua), a eternidade (Ferguson, 1966: 153;
Chevalier e Gheerbrant, 1994: 202). Est‡, como tal, associado ao cŽu
c—smico, ao CŽu que os humanos procuram emular mais abaixo na Ter-
ra.

Como a cidade de Braga era um Cosmos, todos os ataques externos
amea•avam destru’-la e transform‡-la no Caos. Aqui, devemos conside-
rar o ÒDrag‹oÓ. O Drag‹o Ž o modelo exemplar do amorfo, de tudo o
que n‹o possui uma forma (Eliade, 2002: 61), isto Ž, de tudo o que n‹o
pertence a Mundo. Como este œltimo (neste caso, Braga) foi fundado
atravŽs da imita•‹o do trabalho exemplar da divindade, aqueles que o
atacassem eram assimilados ao inimigo: dem—nios e, sobretudo, o diabo,
que se rebelaram contra o trabalho divino Ð o Cosmos Ð e lutam para o
reduzir ao nada (ibid.: 60).

Nestas circunst‰ncias, os agressores humanos eram apenas parte do
Drag‹o e nem eram a parte mais amea•adora dele, se se olhar com mais
cuidado para a estrutura da muralha e as suas mudan•as. Segundo fontes
medievais, a muralha foi constru’da no sŽculo XII (Feio, 1984: 106), na
mesma altura da Catedral. A sua primeira descri•‹o conhecida data do
in’cio do sŽculo XV, sendo da autoria do cronista Fern‹o Lopes, o qual
informa que Braga n‹o p™de resistir a um ataque Castelhano em 1369
por a sua muralha ser demasiado baixa e ter somente uma torre (n/ d:

6 ConvŽm notar que
esta an‡lise Ž v‡lida
somente no que diz
respeito  ̂constru•‹o
da identidade da
cidade. Havia outras
dimens›es nas quais
tanto os habitantes de
Braga como os
camponeses das
imedia•›es partilhavam
uma identidade
comum, como serem
sœbditos da Coroa
portuguesa Ð na qual o
Outro eram os sœbditos
de outras Coroas Ð ou
como parte da
Repœblica Crist‹ Ð na
qual o Outro eram
aqueles que n‹o faziam
parte da comunidade
crist‹.
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91), a torre de menagem constru’da no in’cio do sŽculo XIV (Feio,
1984: 107). Ap—s este ataque a muralha, a torre e o pequeno castelo em
redor desta œltima foram consideravelmente refor•ados na dŽcada de
1370 (ibid.: 108). O  que esta sequ•ncia de eventos mostra Ž que na
altura da constru•‹o da muralha n‹o houve preocupa•‹o em faz•-la sufi-
cientemente alta por forma a defender a cidade de ataques humanos.
Somente ap—s Braga ter sido atacada houve preocupa•‹o em fortalecer a
muralha. Isto n‹o significa que atŽ ent‹o a muralha tenha somente cum-
prido o papel de delimitar o Mundo que a constru•‹o da Catedral (o
Centro) tinha tornado poss’vel. TambŽm defendia a cidade; a diferen•a
Ž que era uma protec•‹o metaf’sica, m‡gica (Eliade, 2002: 61, 62), uma
vez que a forma circular da muralha estava associada ao eterno, ao sagra-
do. Nestas circunst‰ncias, Ž f‡cil compreender a pequena altura inicial
da muralha. Este car‡cter m‡gico Ž discern’vel, por exemplo, num epi-
s—dio que teve lugar em 1570 durante uma epidemia, quando os habi-
tantes da cidade realizaram um ritual de circum-ambula•‹o em redor
das muralhas da cidade (cf. Senna Freitas, 1890, vol. 2: 71). O prop—sito
destas caminhadas circulares Ž a imita•‹o dos ciclos astrais com o objec-
tivo de assegurar a harmonia do Mundo (Chevalier e Gheerbrant, 1994:
205), algo desesperadamente necess‡rio dado a exist•ncia da cidade estar
amea•ada por epidemias.

ƒ igualmente importante notar que no decorrer dos sŽculos XV e
XVI mais torres foram constru’das ao longo da muralha, como se pode
ver no mapa de 1594. Note-se ainda que duas das torres estavam inaca-
badas, uma indica•‹o de que elas estavam a ser constru’das segundo as
circunst‰ncias e n‹o segundo alguma urg•ncia defensiva. AlŽm disso,
olhando para os mapas de meados do sŽculo XVIII, Ž poss’vel ver que as
torres n‹o tinham uma face interna; somente as tr•s faces viradas para o
exterior foram constru’das. Trabalhos arqueol—gicos recentes na torre
junto ˆ porta de Santiago confirmam esta observa•‹o (Lu’s Fontes, co-
munica•‹o pessoal). Numa perspectiva militar, a inexist•ncia de uma
quarta face n‹o Ž muito aconselh‡vel uma vez que enfraquece a estrutu-
ra das torres em caso de ataque. O que se est‡ a ver aqui, argumento, Ž
apenas uma utiliza•‹o do simbolismo das torres Ð for•a e axis mundi
(ambos, ali‡s, pr—ximos um do outro) Ð de modo a apresentar ao mun-
do ca—tico a imagem de uma cidade pr—xima do sagrado e (por causa
disso) capaz de suster os ataques do Drag‹o.

Embora as muralhas e as torres tivessem um papel importante como
guardi›es do limiar, tambŽm havia mais dois outros guardi›es: as cape-
las de S. Miguel e S. Sebasti‹o.

S. Miguel, o arcanjo, Ž o capit‹o dos exŽrcitos de Deus e o matador
de drag›es. A presen•a de uma capela dedicada a ele era ent‹o uma
forma de refor•ar simbolicamente as defesas da cidade contra o Drag‹o.
Segundo fontes de meados do sŽculo XVI havia aqui uma est‡tua de S.
Miguel matando o diabo (Soares, 1986/ 7: 266), uma incarna•‹o co-
mum do Drag‹o entre a Cristandade. A localiza•‹o da capela em rela-
•‹o ˆ cidade n‹o Ž acidental: est‡ mesmo em frente da porta da cidade
(Maximinos) que leva directamente ˆ entrada da Catedral. A Catedral,
sendo o Centro do Mundo, era o local mais sagrado para os habitantes
de Braga: se ela ca’sse para o Drag‹o, ent‹o o Mundo tornar-se-ia Caos;
a localiza•‹o da capela refor•aria ent‹o essa ‡rea sens’vel. Se o Santo na
capela n‹o fosse bem sucedido, ent‹o a Catedral, como œltimo recurso,
podia ainda contar com as duas torres na entrada e, em particular, com o
mais poderoso de todos os mediadores com Deus: a Santa Maria, a quem
a cidade era dedicada, e cuja est‡tua estava no topo da porta7.

Uma das faces mais assustadoras do Drag‹o era a epidemia. Como
tal, n‹o Ž surpreendente encontrar tambŽm uma capela dedicada a S.

7 Como se pode ver
numa escultura na
fachada da Catedral na
capela de S. Louren•o
da Ordem, que estava
ent‹o a cerca de 1.5
km de Braga. A
escultura data dos
sŽculos XVI ou XVII,
uma vez que as obras
ordenadas por D.
Diogo de Sousa na
Catedral no in’cio do
sŽculo XVI s‹o vis’veis;
no in’cio do sŽculo
XVIII, uma nova
fachada foi constru’da.
Mais sobre estes
trabalhos nos cap’tulos
6 e 12.
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Sebasti‹o (o santo que melhor protegia contra ela) na ‡rea do limiar8. A
sua localiza•‹o tambŽm n‹o Ž casual. Para come•ar, est‡ localizada na
estrada para o Porto, a maior cidade e o principal porto do Norte de
Portugal. Nestas circunst‰ncias, o Porto, devido ao encontro de pessoas
de diversas proveni•ncias era o s’tio ideal para transmitir epidemias, ao
contr‡rio de locais mais isolados. A capela estava assim na ‡rea de onde
(pelo menos, a maior parte) das epidemias viriam. A localiza•‹o topo-
gr‡fica da capela tambŽm tem interesse: encontra-se num local elevado.
Tal permitir-lhe-ia estar mais perto do CŽu por forma a poder ser mais
eficaz. Em redor da capela, Ž vis’vel um nœmero consider‡vel de carva-
lhos. Tendo em conta que o carvalho tem um forte simbolismo equiva-
lente ao da torre Ð for•a e axis mundi (Chevalier e Gheerbrant, 1994:
165) Ð, a sua exist•ncia e abund‰ncia era simultaneamente uma forma
de proteger a capela contra o Drag‹o e torn‡-la mais eficaz contra as
epidemias. O uso de carvalhos neste papel Ž algo que pode por vezes ser
encontrado em descri•›es de edif’cios religiosos. Por exemplo, a capela
da Senhora da Lomba na par—quia de Pinhan•os, Seia, estava entre 4
grandes carvalhos (Santa Maria, 1712: 533-535). O detalhe dos carva-
lhos Ž uma indica•‹o de que a capela n‹o era circular (perfeita), mas ao
invŽs foi constru’da com quatro paredes, o que significa quatro ‰ngulos
mortos a necessitarem de protec•‹o contra esp’ritos malignos; da’ os
carvalhos. ƒ a mesma coisa que implantar uma torre num ‰ngulo morto
de um castelo.

Ainda dentro do t—pico Cosmos/ Caos, gostaria de chamar aten•‹o
para mais dois elementos na paisagem que indicam a exist•ncia de uma
vis‹o dual do espa•o pelos habitantes de Braga. O primeiro Ž a exist•n-
cia de uma forca fora da cidade (ADB, Memorial: fl. 333v), possivel-
mente numa pequena eleva•‹o chamada Monte das Penas9, segundo
testemunhos locais recolhidos no in’cio do sŽculo XVIII (Argote, 1732:
234). Tal local Ž perfeitamente razo‡vel para uma forca se se olhar para
o contempor‰neo Livro das Fortalezas de Duarte dÕArmas Ð um livro
com imagens de 55 cidades e aldeias ao longo da fronteira portuguesa/
/ castelhana Ð, onde as forcas encontram-se sempre representadas num
local elevado fora (mas perto) da cidade. O prop—sito era dual: intimidar
atravŽs do exemplo e deixar a alma amaldi•oada, uma vez que os enfor-
cados n‹o tinham direito a um enterro crist‹o, onde ela pertencia Ð no
Caos.

 Quanto ao segundo elemento, diz respeito a uma doen•a que era
ent‹o comum: a lepra. Havia duas leprosarias perto de Braga: uma, para
homens, em S. Louren•o da Ordem, enquanto a outra, para mulheres,
ficava perto da igreja de S. V’tor (Feio, 1984: 90). Esta era uma doen•a
socialmente condenada, tendo um conc’lio da Igreja realizado em 1179
ordenado a separa•‹o das suas v’timas da restante popula•‹o, uma vez
que eram vistas como impuras (Duby, 1993: 138). O seu lugar n‹o era,
obviamente, a cidade-cosmos, mas sim o Caos.

Esta divis‹o espacial Cosmos/ Caos com um forte e bem demarcado
limiar com a sua muralha, torres e capelas, fornece, argumento, claras
indica•›es relativamente  ̂forma como os habitantes de Braga constru’-
am uma identidade comum. Est‡-se a lidar aqui com uma identidade
marcada pela diferen•a, ou seja, a constru•‹o de um Outro, associado
ao Caos. Relativamente a este Outro, os habitantes de Braga exprimiam
simultaneamente receio (uma vez que o Caos amea•ava a sua vida) e
desprezo (uma vez que a sua cidade fora criada segundo um modelo
divino sendo, como tal, ÒsuperiorÓ). No entanto, esta forma de identi-
dade baseada no Outro Ž inst‡vel uma vez que est‡ dependente da sua
exist•ncia por forma a manter a coes‹o da comunidade; caso o Outro
desapare•a, o mesmo acontece ˆ comunidade. Como tal, uma forma

8 N‹o pude descobrir
quando Ž que esta
capela e a de S. Miguel
foram feitas: elas j‡
existiam certamente
por volta de 1500,
dado o Memorial (fl.
333v) indicar obras que
tiveram lugar nelas.

9 Onde hoje se situa a
igreja de S. Pedro, a
qual fica um pouco a
sul da sua anterior
localiza•‹o.
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alternativa de identidade baseada em valores partilhados Ž mais dura-
doura que a anterior. Havia semelhante identidade em Braga em finais
do sŽculo XV?

Tendo em conta que esta era uma sociedade dominada por uma
vis‹o religiosa do mundo, n‹o surpreende que Òde todos os muitos ele-
mentos que ligavam os homens e mulheres da cidade da Idade Moderna
numa civiliza•‹o comum, nenhum era mais central ou resistente do que
ser membro da igreja crist‹ e as suas obriga•›es para com a religi‹o
crist‹Ó (Friedrichs, 1995: 6). Mas qu‹o vivo estava o cristianismo na
paisagem c—smica de Braga?

Comecemos pela Catedral, o Centro do Mundo. Era uma estrutura
maci•a, feita de pedra e relativamente fechada para o exterior, uma vez
que s— tinha, alŽm da porta, umas poucas frestas estreitas (Maur’cio,
2000: 33, 34), sendo como tal bastante escuro no interior, algo t’pico
dos edif’cios religiosos constru’dos no Norte de Portugal (muitas deles
ainda se mantendo) e por toda a Europa nos sŽculos XI e XII (Duby,
1993: 108). O simbolismo deste conjunto de elementos Ð um espa•o
fechado, escuro, subterr‰neo Ð Ž o da gruta, o arquŽtipo do œtero ma-
terno (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 177). A gruta est‡ associada com a
cria•‹o, com o in’cio da vida, tendo como tal um car‡cter ÒfemininoÓ,
refor•ado atravŽs da dedica•‹o da Catedral a Santa Maria, sendo ela pr—-
pria o resultado da cristianiza•‹o das deusas pag‹s da fertilidade da mes-
ma maneira que outros deuses foram transformados em anjos e santos
(cf. Eliade, 1989: 144). Tendo em conta que esta gruta/templo Ž um
micro-cosmos (Eliade, 2002: 71), que imagem do Mundo ela transmi-
te? Para come•ar, o seu espa•o fechado revela simultaneamente protec-
•‹o e receio do exterior. ƒ poss’vel que houvesse tambŽm na Catedral
esculturas retratando monstros que inspiravam medo, algo que era co-
mum nas igrejas dos sŽculos XI-XII, tanto na Europa (Duby, 1993:
182) como em Portugal (R odrigues, 1995: 307-312). A estrutura da
Catedral revela assim um mundo onde o medo Ž uma constante e onde
a sobreviv•ncia dos humanos est‡ amea•ada: Ž este medo que os man-
tŽm unidos.

Esta atitude de receio Ž igualmente vis’vel na rela•‹o entre os habi-
tantes de Braga e a Santa Maria/ M‹e Terra, a quem a Catedral e, como
tal, a cidade, estavam dedicadas. As suas representa•›es no selo medieval
de Braga mostram uma Virgem entronizada com um menino Jesus nos
seus bra•os (Feio, 1954: 8). Ela Ž, como tal, gloriosa e poderosa, mas
tambŽm distante e acima dos humanos. O seu poder sobre os mistŽrios
da vida torna-a um soberano. A fidelidade dos habitantes de Braga para
com ela Ž baseada nisso e n‹o necessariamente no amor crist‹o.

Uma das formas mais comuns desta altura de demonstrar amor cris-
t‹o para com os outros era atravŽs de obras de caridade, isto Ž, apoiando
hospitais para peregrinos e doentes. Havia nessa altura alguns desses hos-
pitais em Braga (Feio, 1984: 84-91; Maur’cio, 2000: 24, 95). Todavia,
estes n‹o resultaram de um esfor•o comunal ou c’vico, mas, ao invŽs, de
iniciativas isoladas (ibid.; ibid.), o que significa que o apoio para aqueles
que o precisavam era fragment‡rio e limitado a certos grupos. Uma vez
mais, Ž poss’vel identificar aqui algumas fraquezas no que diz respeito ˆ
exist•ncia de uma forte comunidade crist‹.

Outro problema que enfraquecia o sentido de comunidade dentro
da cidade era a exist•ncia de um grupo de pessoas com uma religi‹o
diferente: os judeus. Pequenos grupos de judeus eram ent‹o uma vis‹o
comum em muitas cidades portuguesas. Todavia, eles n‹o viviam mis-
turados com os seus vizinhos crist‹os mas, ao invŽs, em certos quartei-
r›es ou ruas onde tinham os seus pr—prios locais sagrados (sinagogas) Ð
as Judiarias. Estas diferen•as entre pessoas que viviam dentro da cidade
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mas com diferentes religi›es e locais sagrados, segregadas umas das ou-
tras, significava que existiam tens›es entre elas, do que resultava um
enfraquecimento dos la•os comunais. Por exemplo: os judeus atŽ 1466
viveram pr—ximo da Catedral na R . Santa Maria, tendo ent‹o sido for-
•ados a mudar-se para a R . Santo Ant—nio (Maur’cio, 2000: 24). Se-
gundo a documenta•‹o, a raz‹o para esta mudan•a era a de que os ju-
deus estavam demasiado pr—ximos da Catedral (O liveira, 1993: 104),
poluindo-a, assim, espiritualmente, com a sua presen•a; j‡ a R . Santo
Ant—nio estava bastante mais afastada.

A an‡lise das ruas e casas tambŽm revela um fraco esp’rito comuni-
t‡rio. Por esta altura as ruas eram estreitas e irregulares, uma vez que o
seu espa•o era sucessivamente invadido pelas casas (Maur’cio, 2000: 39),
embora quando a cidade foi constru’da pelos romanos tenha sido orga-
nizada segundo um plano ortogonal (Martins, 2000: 13-15). AlŽm dis-
so, era comum a exist•ncia de edif’cios cujos andares superiores avan•a-
vam sobre as ruas atravŽs de balc›es, que por vezes Ð quando perten-
ciam ˆ mesma fam’lia Ð estavam ligados ˆs casas em frente (Maur’cio,
2000: 39). O que este conjunto de elementos significa Ž que quem an-
dasse pelas ruas da cidade f‡-lo-ia num ambiente escuro, o qual est‡
associado ˆs trevas primordiais, ou seja, ao Caos (R Žau, 1955: 73; Fer-
guson, 1966: 151; Chevalier and Gheerbrant, 1994: 541). Algo n‹o
muito satisfat—rio numa cidade que reclamava estar associada com o
Cosmos, com a cria•‹o. Ali‡s, a situa•‹o era tal, que a Catedral Ð o
principal referente da popula•‹o crist‹, dado ser o Centro do Mundo Ð
era apenas vis’vel quando se estava perto dela (ADB, Memorial: fl. 329v).

O que Ž interessante sobre esta escurid‹o das ruas Ž que ela era o
resultado de ac•›es deliberadas dos habitantes da cidade. Eram as dife-
rentes fam’lias que percepcionavam a rua como sendo um espa•o ca—ti-
co e como tal propenso a poder ser ocupada pelo Cosmos das suas casas.
Obviamente, estas ac•›es tornariam as ruas ainda mais ca—ticas.

A an‡lise dos v‹os das casas tambŽm Ž reveladora relativamente  ̂sua
rela•‹o com as ruas. Em Braga, tal como no resto de Portugal, as aber-
turas para o exterior eram poucas: as portas eram as œnicas em muitos
casos, embora algumas frestas e janelas pudessem tambŽm existir, embo-
ra sempre nos andares superiores (Conde, 1993: 243; Maur’cio, 2000:
45). Se bem que o pal‡cio episcopal seja a œnica casa deste per’odo que
ainda se conserva em Braga, olhando para outros locais onde os v‹os
deste per’odo encontram-se melhor preservados, como em Castelo de
Vide, parece que o gŽnero mais comum de portas por essa altura era em
arco. O que Ž interessante nisto, Ž a sua refer•ncia ao divino atravŽs da
sua forma esfŽrica: cruzar este gŽnero de porta Ž equivalente a entrar
num local puro e sagrado (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 202). Nessa
altura, o tipo mais comum era a chamada porta g—tica, a qual tem uma
ponta com forma triangular na sua parte superior; o simbolismo Ž o
mesmo da esfera uma vez que o tri‰ngulo faz refer•ncia ao nœmero tr•s,
o nœmero do divino (cf. RŽau, 1955: 67; Chevalier e Gheerbrant, 1994:
657). Mais, a forma desta porta Ž a mesma da am•ndoa e da mandorla.
O arquŽtipo destes s’mbolos Ž a vulva feminina, estando na Idade MŽdia
ligada  ̂pureza da Virgem Maria (Ferguson, 1966: 27, 148; Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 61, 435). Entrar numa destas casas era assim o mesmo
que entrar num mundo puro. O que estas caracter’sticas revelam, argu-
mento, Ž medo e desconfian•a para com o exterior, com a casa fechando-
-se sobre si com poucos e estreitos v‹os, para que a rua-caos n‹o entrasse
na casa-cosmos. A porta em arco, simbolizando a transi•‹o entre um es-
pa•o sagrado e profano Ð casa e rua Ð, apenas refor•a esta assun•‹o.

Assim, dentro deste racioc’nio, a irregularidade que se observa nas
ruas n‹o Ž ent‹o, como argumenta a hist—ria urbana tradicional, um
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urbanismo org‰nico ou ca—tico Ð no sentido de n‹o ser ortogonal Ð,
mas ao invŽs o resultado de um fraco esp’rito comunit‡rio no qual o
espa•o da fam’lia Ð casa Ð tem preced•ncia sobre outros espa•os da cida-
de.

Ent‹o e os arcebispos? N‹o deveriam eles, na qualidade de senhores
da cidade e representantes de Deus na terra, estarem preocupados em
assegurar um mais forte esp’rito comunit‡rio? Olhando outra vez para o
mapa de 1594, nota-se a divis‹o da cidade em duas metades distintas:
para sul estava uma ‡rea urbanizada onde a maior parte das pessoas vivia;
quanto ˆ metade norte estava ocupada sobretudo por uma propriedade
de grandes dimens›es que pertencia aos arcebispos, estando a sua casa (a
torre e o edif’cio adjacente) no meio dela. Est‡-se a olhar para uma
propriedade onde os arcebispos se isolavam do resto da popula•‹o. Esta
observa•‹o Ž refor•ada olhando para a ala quatrocentista (Oliveira, 1999:
177) do pal‡cio episcopal (fig. 14): um edif’cio maci•o, fechado sobre
si, com ameias afirmando simbolicamente a sua for•a. Os arcebispos
comportavam-se como senhores distantes e isolados da popula•‹o de
modo a estarem acima dela (seguindo o modelo fornecido pela Virgem
entronizada na Catedral), bem como desconfiados da sua fidelidade.

 Havia outras raz›es para a atitude dos arcebispos: o sŽculo XV foi
um per’odo em que a sua autoridade sobre a cidade declinou. Entre
1402 e 1473, a administra•‹o civil da cidade esteve sob controlo da
Coroa (Feio, 1984: 91), retendo os arcebispos somente o poder espiri-
tual. Ap—s esta œltima data, os arcebispos recuperaram o poder civil.
Contudo, durante esse per’odo, os oficiais da Coroa tinham facilitado o
estabelecimento de fam’lias nobres dentro da cidade, algo que atŽ ent‹o
era proibido (Feio, 1984: 89, 91), uma vez que os arcebispos n‹o que-
riam qualquer competi•‹o. O problema era que um desses nobres, Fer-
n‹o de Lima, era particularmente poderoso dado ser alcaide da vizinha
cidade de Guimar‹es, estando ainda bem ligado, por parentesco, com
muitas fam’lias nobres da regi‹o, n‹o aceitando muito bem o retorno do
poder civil aos arcebispos (ibid.: 91). O resultado foi um conflito entre
os apoiantes de ambos os campos, tendo o pal‡cio episcopal sido ocupa-
do, o castelo cercado, a popula•‹o importunada e o pr—prio arcebispo
vendo-se for•ado a fugir para a vizinha cidade do Porto (Cunha, 1634-
-35, vol. 2: 252-255; Feio, 1984: 91-97). Este conflito acabou por ser
resolvido atravŽs de interven•‹o do rei tendo o arcebispo obtido o con-
trolo da cidade, enquanto que Fern‹o Lima e a sua fam’lia foram for•a-
dos a sair dela (ibid.; ibid). Contudo, este foi um epis—dio que certa-
mente enfraqueceu a autoridade dos arcebispos, dando aos habitantes da
cidade outra boa raz‹o para ver a ‡rea fora das suas casas como ca—tica.

Em suma, voltando ˆ quest‹o se havia alguma identidade forte e
partilhada em Braga, a resposta Ž negativa: havia sobretudo medo e des-
confian•a. Embora a forma (aproximadamente) circular da cidade-cos-
mos pretendesse simbolizar harmonia e unidade, estas condi•›es s— exis-
tiam no que concerne  ̂rela•‹o com o exterior, relativamente ao qual o
medo e a desconfian•a eram ainda maiores. Contudo, embora as mura-
lhas permitam dividir e separar, num esfor•o de impor ordem e contro-
lo, o problema Ž que elas s‹o apenas parte de uma rede mais vasta
(Taylor, 2001: 23). Nestas circunst‰ncias, quantas mais liga•›es com o
exterior existissem, maiores eram as hip—teses de mudan•a. Uma dessas
liga•›es eram os arcebispos (que provinham sempre do exterior) e um
deles, D. Diogo de Sousa, estava prestes a trazer profundas mudan•as ˆ
cidade.
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6. A Nova Braga (I)

A chegada de D. Diogo de Sousa a Braga em 1505 marcou o in’cio
de um longo per’odo de governo Ð atŽ 1532 Ð no qual as suas ac•›es
iriam mudar profundamente a paisagem da cidade, bem como dos seus
arredores. Neste e no pr—ximo cap’tulo, vou procurar compreender as
suas interven•›es sobre a paisagem de Braga em rela•‹o  ̂identidade da
cidade.

Um bom ponto de partida para analisar as mudan•as que ent‹o tive-
ram lugar Ž a Catedral, dado ser, afinal de contas, o Centro do Mundo.
Este edif’cio passou por mudan•as substanciais nessa altura, algumas das
quais ainda vis’veis, em particular a not‡vel capela-mor (fig. 12). Esta
œltima foi completamente reconstru’da, apresentando caracter’sticas di-
ferentes daquilo que existia anteriormente. Uma dessas novas caracter’s-
ticas Ž o abundante nœmero de motivos vegetais. Isto Ž bastante interes-
sante dado que atŽ ent‹o, a Igreja, de modo a desabituar as pessoas de
uma Natureza pag‹ cheia de man‡ (uma for•a sobrenatural que suposta-
mente existe em todas as coisas e que lhes d‡ vida), desenvolveu uma
oposi•‹o entre Natureza e Gra•a (o estado de estar protegido pela favor
de Deus), sendo a primeira considerada como uma fonte de problemas
(Lenoble, 1990: 218). A Natureza era vista como um lugar de tenta•›es
que podiam corromper a alma humana atravŽs da fraqueza da carne, ma-
culada pelo pecado original (ibid.: 218, 219). Florestas cheias de bestas
eram assim uma vis‹o comum da Natureza, cuja representa•‹o era, como
mencionei antes no cap’tulo 5, comum nas igrejas dos sŽculos XI-XII.

Todavia, ap—s o sŽculo XIII, esta percep•‹o come•ou gradualmente
a mudar, com a Natureza sendo vista, pelo contr‡rio, como obra de
Deus e cuja estrutura era independente do drama humano sobre a Terra
(ibid.: 219). N‹o Ž que os ÒmalesÓ do mundo tivessem diminu’do; ao
invŽs, a Natureza j‡ n‹o tinha qualquer responsabilidade sobre eles (ibid.).
A principal raz‹o por detr‡s desta mudan•a foi teol—gica: a salva•‹o hu-
mana come•ou a ser vista como estando dependente da realiza•‹o de
boas obras neste mundo de modo a transform‡-lo e fazer dele um me-
lhor lugar para viver (Nemo, 2005: 61-88). Isto levou, entre outras coi-
sas, a um maior interesse pelo estudo da natureza por forma a conhec•-la
melhor e consequentemente da antiga ci•ncia grega, em particular os
trabalhos de Arist—teles (ibid.). Aqui, a Natureza perde o seu man‡ Ð
pelo menos no mundo sub-lunar, uma vez que os planetas e as estrelas
continuam cheios dele Ð, sendo vista em termos de matŽria e forma
com uma certa finalidade, mantida em equil’brio por uma ÒIdeia de
BemÓ (Lenoble, 1990: 66-76). Esta vis‹o foi aceite pela Igreja dado que
removia o man‡ da Natureza, permitindo assim faz•-la uma cria•‹o de
Deus para o bem da humanidade (ibid.).

D. Diogo de Sousa foi certamente influenciado por estas ideias quan-
do reconstruiu a capela-mor, transformando-a, por intermŽdio da sua
abundante vegeta•‹o, de uma gruta num jardim. ConvŽm notar que
esta era uma sociedade agr’cola com uma forte depend•ncia da fertilida-
de da terra e onde havia o anseio por uma Natureza santificada (Eliade,
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1989: 144-146); ali‡s, basta simplesmente reparar que o ideal de Para’so,
segundo a B’blia era um jardim: o ƒden (GŽnesis, 2, 8-9). Nestas cir-
cunst‰ncias, a atitude prŽvia da Igreja para com a Natureza era pertur-
badora para a vasta maioria da popula•‹o, algo que certamente causou
problemas ˆ autoridade da Igreja. Com estas mudan•as, o Arcebispo
procurou assim fazer uma ponte entre a nova vis‹o da Igreja relativa-
mente ˆ Natureza e o velho Paganismo, ao apresentar uma ÒNatureza
crist‹Ó, como se pode ver pela exist•ncia de simbolismo crist‹o em ele-
mentos naturais como as rosetas, que simbolizam a Virgem (Trens, 1946:
184), e os espinhos, que simbolizam a Paix‹o de Cristo (Ferguson, 1966:
38). Desta maneira, o mundo n‹o Ž mais um lugar de medo, cheio de
bestas que tentam magoar humanos, mas, ao invŽs, um lugar onde vale a
pena viver dado estar santificado. As bestas reduzem-se a umas poucas
g‡rgulas, cujo papel Ž o de lan•ar a ‡gua suja da chuva atravŽs das suas
bocas e de agirem como guardi‹s do limiar.

Outra mudan•a interessante na catedral foi a coloca•‹o de uma est‡-
tua da Nossa Senhora do Leite na parede exterior da capela-mor e vira-
da para a rua de modo a ser vista, amamentando o menino Jesus (fig.
12). A Senhora do Leite constitui um s’mbolo do desvelo de Maria
pelos seus filhos (os crist‹os), os quais, atravŽs do seu leite, tornavam-se
irm‹os adoptivos de Cristo (Trens, 1946: 457-480). AtravŽs desta ac-
•‹o, a Virgem agora, argumento, torna-se n‹o mais uma governante
distante mas ao invŽs uma M‹e Terra dentro do ideal de mulher na
tradi•‹o crist‹: carinhosa e terna10.

Mudan•as s‹o tambŽm vis’veis na ilumina•‹o da Catedral, em parti-
cular a presen•a na capela-mor de tr•s janel›es que permitem a entrada
abundante de luz no seu interior. Adicionalmente, segundo a docu-
menta•‹o, foram tambŽm abertas janelas nas paredes da nave (Maur’cio,
2000: 33, 34). N‹o se sabe qual o aspecto delas, uma vez que foram
substitu’das por janelas largas no in’cio do sŽculo XVIII11 (O liveira,
1996b: 240). No entanto, eram suficientemente largas para permitir a
passagem de alguma luz que iluminasse a nave. Deste modo, o interior
da catedral tornou-se um espa•o mais iluminado, sobretudo na ‡rea da
capela-mor onde havia uma forte concentra•‹o de luz.

Uma vez que o simbolismo da luz est‡ associado ao divino e a uma
era regenerada e pura (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 423) ent‹o, o que
esta mudan•a significa, argumento, Ž que agora o mundo j‡ n‹o Ž mais
um lugar de sombras onde os humanos vivem com medo. Basta ler a
B’blia para ver qu‹o forte o simbolismo da luz Ž: Ò1. No princ’pio,
Deus criou os cŽus e a terra. 2. A terra era informe e vazia. As trevas
cobriam o abismo, e o Esp’rito de Deus movia-Se sobre a superf’cie das
‡guas. 3. Deus disse: ÒFa•a-se luzÓ. E a luz foi feitaÓ (GŽnesis 1, 1-3).
Deus Ž ent‹o luz, uma luz na qual todas as criaturas participam e que a
todas une (Duby, 1993: 105).

A forte luz que pode ser encontrada na capela-mor resulta assim da
circunst‰ncia de ser o local mais sagrado na Catedral e de onde luz divi-
na emanava para o Mundo. Sabe-se que um ret‡bulo de calc‡rio foi
constru’do nesta altura na capela-mor, embora hoje, com excep•‹o de
uma imagem da Senhora da Miseric—rdia, nada reste, dado ter sido
destru’do em finais do sŽculo XVIII (Ferreira, 1932: 367). Contudo,
segundo uma descri•‹o de 1723-24 sabe-se que havia uma imagem da
Senhora da Miseric—rdia com o menino Jesus nos seus bra•os, outra da
Senhora da Assun•‹o, bem como v‡rias imagens de ap—stolos e arcebis-
pos de Braga (Figueiredo, ms. [1723-24]: fl. 30). Assim, tendo em conta
que mudan•as semelhantes estavam a ter lugar noutras catedrais portu-
guesas (Baptista Pereira, 2001: 213), parece que o ret‡bulo de Braga n‹o
era muito diferente dos demais: uma estrutura de larga dimens‹o nar-

10 Mais duas notas
relativamente a esta
est‡tua: uma, Ž de que
as mulheres da nobreza
n‹o davam de mamar
aos seus bebŽs, dado
isso ser visto com uma
actividade t’pica do
povo, contratando
assim amas de leite
(Louren•o Pereira
1998: 658). Contudo,
nesta altura, havia um
movimento que
defendia que a
amamenta•‹o pelas
m‹es biol—gicas faria as
crian•as mais virtuosas
(ibid.). D. Diogo de
Sousa, ao patrocinar a
constru•‹o desta
est‡tua, mostra de que
lado do debate estava.
Outra nota, Ž que
devido  ̂forte
identifica•‹o entre a
Igreja e a Virgem, esta
est‡tua era igualmente
uma forma de edificar
o clero. Note-se que o
comportamento de
muitos clŽrigos nessa
altura n‹o era o ideal
(Maur’cio 2000: 30).
ConvŽm notar que esta
est‡tua estava virada ˆ
R . S. Marcos, a qual
era habitada sobretudo
por clŽrigos e nobres,
algo que faria estas
mensagens mais
expl’citas para estas
audi•ncias.
11 Por sua vez
removidas na dŽcada
de 1930 durante uma
interven•‹o arquitect—-
nica que pretendia
devolver a forma
ÒoriginalÓ a algumas
partes da Catedral.
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rando um conjunto de epis—dios evangŽlicos, um dos quais associado
com a Senhora da Assun•‹o, dado que todas as sŽs portuguesas eram
dedicadas a ela. O uso destes ret‡bulos resulta ent‹o de uma tentativa de
normaliza•‹o de comportamentos religiosos (ibid.: 72), algo consent‰-
neo com uma das primeiras medidas do Arcebispo assim que chegou a
Braga, concretamente, a realiza•‹o de um S’nodo com vista a reformar
o clero e a promover um atitude mais catequŽtica para com os fiŽis
(Maur’cio, 2000: 29). ƒ f‡cil imaginar o forte impacto que um resplan-
decente ret‡bulo de calc‡rio preenchido com imagens catequŽticas sur-
tiria: Deus estava a comunicar com os humanos. Deus preocupava-se e
estava vigilante.

Pode-se reconhecer nas mudan•as que tiveram lugar nesta altura na
Catedral, influ•ncias de ideias c’clicas de tempo. Estas, t‹o bem estuda-
das por Mircea Eliade (1989, 2000, 2002), postulavam que o Cosmos
foi criado num Òin’cioÓ por uma divindade, sendo este primeiro tempo
sagrado e perfeito, servindo assim como modelo ˆs actividades huma-
nas. Sempre que os humanos sentem que existe caos e decad•ncia, pro-
curam retornar  ̂perfei•‹o do in’cio do Cosmos. Obviamente, o car‡c-
ter destes primeiros tempos varia segundo as diferentes circunst‰ncias de
lugar. No caso de Braga, o regresso a uma Natureza santificada e a uma
M‹e Terra generosa era de import‰ncia primordial, devido ao forte ca-
r‡cter agr’cola da sociedade. Quanto  ̂luz, est‡-se perante a bem conhe-
cida dualidade entre luz e sombra, Cosmos e Caos, ambos sucedendo
um ao outro de uma forma c’clica. Embora o cristianismo tivesse uma
concep•‹o linear de tempo com um in’cio e um fim do mundo (dado
que uma no•‹o circular de tempo punha em causa a unicidade da vinda
de Cristo  ̂Terra), aceitava, n‹o obstante, a teoria da ondula•‹o c’clica
do tempo de modo a explicar o suposto regresso peri—dico de eventos
durante a dura•‹o do mundo (Eliade, 2000: 157). Era, de facto, a ideia
de que um novo ciclo estava a ter in’cio que D. Diogo de Sousa procu-
rou transmitir com os trabalhos da Catedral. Uma nova era c—smica e
como tal uma nova cidade, ou mais correctamente, uma cidade renova-
da, tinha come•ado.

Esta ideia foi refor•ada com a coloca•‹o de sete est‡tuas no topo do
n‡rtex da Catedral (fig. 11). Estas est‡tuas representam S. Miguel, no
meio, flanqueado por S. Pedro e S. Paulo, que est‹o por sua vez flan-
queados pelos quatro arcebispos santificados de Braga (dois de cada lado),
S. Pedro de R ates, S. Martinho, S. Frutuoso e S. Geraldo (Maur’cio,
2000: 87). S. Miguel est‡ a defender a Catedral dos ataques do Drag‹o.
S. Pedro e S. Paulo s‹o os dois ap—stolos mais importantes, estando liga-
dos aos tempos iniciais da Igreja. S. Pedro foi o primeiro bispo enquanto
S. Paulo foi o ap—stolo dos pag‹os. Relativamente aos quatro arcebispos
de Braga: S. Pedro de R ates foi o primeiro; S. Martinho e S. Frutuoso
viveram no per’odo Germ‰nico, tendo o primeiro convertido os Suevos
e o segundo criado uma rede de mosteiros para converter as ‡reas rurais
pag‹s; quanto a S. Geraldo, restaurou a Catedral em finais do sŽculo XI.

H‡ aqui um interessante jogo de associa•›es, que sugere que a colo-
ca•‹o destas est‡tuas por D. Diogo de Sousa foi tudo menos casual. Para
come•ar, h‡ aqui uma forte refer•ncia ˆ figura do bispo e da sucess‹o
apost—lica atravŽs de S. Pedro e dos quatro de Braga. Como eles est‹o
todos ligados aos in’cios da Igreja em R oma e Braga, a sua presen•a
agora indica que esse tempo ÒperfeitoÓ dos prim—rdios est‡ de volta.
Estes bispos, bem como S. Paulo, atravŽs da sua associa•‹o com S. Mi-
guel tambŽm contribuem para defender a Catedral dos ataques do Dra-
g‹o. A associa•‹o dos bispos com a figura de S. Paulo tambŽm Ž impor-
tante, dado que eles tambŽm s‹o vistos a contribuir para a expans‹o da
fŽ crist‹ entre os pag‹os.
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A forma das est‡tuas tambŽm Ž bastante reveladora. As esculturas nas
portas de entrada das igrejas dos sŽculos XI-XIII eram sempre r’gidas e
hier‡ticas (R odrigues, 1995: 268). Agora, tal como a est‡tua de Nossa
senhora do Leite, elas apresentam uma forma mais humana e uma lin-
guagem corporal mais benigna levantando as m‹os para os fiŽis e estabe-
lecendo contacto visual com eles. As temidas figuras majest‡ticas anterio-
res s‹o postas de lado em nome de um cristianismo renovada.

Outro aspecto interessante acerca destas est‡tuas Ž o seu nœmero Ð
sete Ð, algo que tambŽm n‹o considero casual. O nœmero sete, na tradi-
•‹o crist‹, tem um rico simbolismo, sendo o nœmero da perfei•‹o, dado
que resulta da adi•‹o dos nœmeros tr•s e quatro, CŽu e Terra (Ferguson,
1966: 154; Chevalier e Gheerbrant, 1994: 603, 604). O nœmero sete
est‡ tambŽm associado  ̂conclus‹o do mundo e  ̂plenitude dos tempos
(Chevalier e Gheerbrant, 1994: 604). Tal est‡ relacionado com o epis—-
dio do GŽnesis no qual Deus descansa ao sŽtimo dia de modo a restaurar
as for•as divinas atravŽs da contempla•‹o da obra conclu’da (ibid.). Des-
ta forma, os humanos s‹o convidados a descansar tambŽm no sŽtimo dia
(Domingo) por forma a virarem-se a Deus e repousarem Nele por for-
ma a alcan•arem a perfei•‹o (ibid.). Um pacto Ž assim estabelecido en-
tre Deus e a Humanidade atravŽs do nœmero sete (ibid.), sendo as figu-
ras representadas nas sete est‡tuas da Catedral de Braga os garantes desse
pacto.

Com estas est‡tuas e as mensagens que elas transmitem, refor•adas
com a presen•a de imagens dos arcebispos santos de Braga no novo
ret‡bulo da capela-mor, D. Diogo de Sousa est‡ ent‹o, do meu ponto
de vista, a procurar reafirmar o papel e o prest’gio do of’cio de arcebis-
po, que estava bastante afectada aos olhos dos habitantes de Braga antes
da sua chegada. Tal Ž feito, por um lado, reclamando uma genealogia
antiga e ilustre e, por outro, assumindo um papel mais paternal e patriar-
cal ao expandir a fŽ e proteger os fiŽis. Por outras palavras, o Òbom
pastorÓ que toma conta do seu ÒrebanhoÓ.

Estas tentativas de D. Diogo de Sousa de procurar uma rela•‹o mais
pr—xima com os habitantes da cidade s‹o tambŽm vis’veis nas mudan•as
que ele efectuou no pal‡cio episcopal, onde uma nova fachada ao longo
da R . Souto foi constru’da (ADB, Memorial: fl. 330). Ao passo que
antes o pal‡cio estava isolado das outras casas, agora, com esta extens‹o
(vis’vel no mapa de 1594), est‡ n‹o s— pr—ximo mas tambŽm integrado
com as outras casas. O arcebispo j‡ n‹o mantŽm a dist‰ncia; embora
pastor, vive no meio do rebanho.

Sumariando, o que estas mudan•as revelam Ž uma tentativa consci-
ente de D. Diogo de Sousa de fortalecer a identidade crist‹ da cidade
por refer•ncia a um conjunto de elementos Ð uma Natureza santificada,
a luz de Deus e, sobretudo, um arcebispo paternal e patriarcal Ð que
uniriam os habitantes de uma forma mais positiva, dado n‹o se basearem
naquilo que predominava atŽ ent‹o Ð medo.

Esta reafirma•‹o da identidade crist‹ por forma a unir as diferen•as
entre os diversos grupos da cidade foi tambŽm facilitado por outro even-
to que teve lugar em 1497: a expuls‹o dos judeus de Portugal. A rela•‹o
entre judeus e crist‹os em Portugal tinha-se deteriorado consideravel-
mente ap—s 1492, quando os primeiros foram expulsos de Granada ap—s
a conquista espanhola, tendo muitos deles ido para Portugal, amea•an-
do, com esse sœbito influxo, a delicada balan•a que existia entre as co-
munidades (Dias, 1998b: 48, 49). Em 1497, a Coroa portuguesa deci-
diu, por sua vez, tambŽm expulsar os judeus. Contudo, como o capital
humano e econ—mico dos judeus era consider‡vel, a Coroa, de modo a
n‹o perd•-lo, permitiu que muitos dos judeus se convertessem ao cristia-
nismo continuando, como tal, a viver em Portugal. O mesmo aconte-
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ceu tambŽm em Braga, uma vez que alguns dos judeus que a’ viviam
continuaram a faz•-lo embora, devido  ̂convers‹o for•ada, a sua fŽ cris-
t‹ n‹o fosse muito forte como as visitas inquisitoriais mais tarde viriam a
descobrir (Mea, 1990: 70). Apesar da perman•ncia de um cripto-juda’s-
mo em Braga, a tens‹o aberta que existia entre ambas as comunidades
desapareceu uma vez que agora, oficialmente, toda a gente dentro da
cidade era crist‹. ƒ interessante notar que, segundo a informa•‹o do
êndice, ap—s esta data a Judiaria foi rebaptizada com o nome de R . Santo
Ant—nio, tendo algumas das suas casas, incluindo a antiga sinagoga (casa
12; cf. vol. I: fl. 376), sido ocupadas por clŽrigos crist‹os (vol. I: fls. 361-
-386). A inten•‹o destas ac•›es Ž clara: limpar espiritualmente esse es-
pa•o e apagar a mem—ria da presen•a judaica.

Por forma a enfatizar o car‡cter da Catedral como Centro do Mun-
do e, consequentemente, como modelo das ac•›es humana dentro da
cidade, D. Diogo de Sousa efectuou algumas mudan•as em redor do
edif’cio. AtŽ ent‹o, como mencionei no cap’tulo anterior, a ‡rea em
redor da Catedral estava cheia de edif’cios, tornando esta pouco vis’vel.
O Arcebispo ordenou o alargamento da pequena pra•a em frente  ̂Ca-
tedral (Memorial: fl. 329) na pra•a larga que ainda hoje Ž vis’vel Ð a
Pra•a do P‹o. A largura desta pra•a Ž a mesma que a da fachada da
Catedral, o que significa que agora esta ultima tornou-se bem vis’vel ˆ
dist‰ncia. A R . Maximinos, que liga esta pra•a com uma das portas da
cidade, foi igualmente remodelada (ibid.: fl. 329v) de modo a permitir
uma melhor vis‹o da Catedral. Uma mudan•a semelhante tambŽm ocor-
reu nas traseiras do edif’cio com a remo•‹o de v‡rias casas e quintais e a
constru•‹o de uma nova rua (ibid.: fl. 329v) Ð S. Marcos12 Ð cuja largura
Ž a mesma da capela-mor.

O reordenamento da pra•a em frente da Catedral tambŽm refor•ou
o papel central desta œltima; assim, note-se que foi no lado sul da pra•a
que a C‰mara foi reconstru’da, cujo edif’cio anterior, que estava dema-
siado junto  ̂Catedral, foi destru’do por forma a dar mais espa•o  ̂nova
pra•a (ibid.: fl. 329, 329v). Ora a C‰mara era de enorme import‰ncia na
vida c’vica da cidade devido ˆs suas fun•›es administrativas, sendo igual-
mente a’ que o p‹o, o principal alimento desta sociedade, era vendido
(ibid.: fl. 329v), da’ o nome da pra•a. A associa•‹o destes dois edif’cios
nesta pra•a colocava, devido ao maior tamanho da Catedral, a C‰mara
(e os vereadores, que eram de estatuto nobre) numa posi•‹o subalterna
face  ̂Catedral. Desta forma, o Arcebispo, devido  ̂sua forte associa•‹o
com a Catedral (sobretudo ap—s as mudan•as mais recentes), afirma-se
como o œnico governante de Braga unindo o seu destino com o da
cidade.

A centralidade da Catedral foi ainda mais enfatizada atravŽs de um
reordenamento dos principais eixos da cidade que teve lugar nessa altu-
ra. O elemento crucial foi a constru•‹o de uma nova rua Ð R . Sousa13

(em homenagem a D. Diogo de Sousa) Ð entre uma nova porta14 aberta
na muralha e a R . Souto (ibid.: fl. 329), ambas unindo-se perto da Ca-
tedral. A uni‹o das duas ruas permitiu a forma•‹o de um eixo cont’nuo
e quase rectil’neo que cruzava a totalidade da cidade num sentido este-
-oeste, dividindo-a em duas metades. Este eixo Ž claramente vis’vel no
mapa de 1594, ficando a Catedral a meio e ligada a ele atravŽs de uma
pequena pra•a adjacente ao seu claustro15. Outro eixo Ž vis’vel no mes-
mo mapa, embora desta vez num sentido norte-sul, constitu’do pela R .
Santa Maria16, entre a Catedral e a porta de Santiago. Esta rua, que era
atŽ ent‹o um dos eixos fundamentais da cidade devido ao seu acesso ˆ
porta de Santiago e  ̂feira que se realizava no Campo de Santiago (Oli-
veira, 1993: 104), dividia, por sua vez, a metade sul da cidade em duas
metades mais pequenas.

12 Conhecida por S.
Jo‹o nos mapas
setecentistas.

13 Por vezes tambŽm
referida na documenta-
•‹o por R . Nova.
14 Chamada Porta
Nova. AtŽ ent‹o, havia
cinco portas:
Maximinos, S.
Francisco, Souto, S.
Marcos e Santiago (cf.
Feio 1984: 106, 107).
15 Esta pra•a Ž vis’vel
no mapa de c. 1757 e
ainda l‡ se encontra
actualmente.
16 A continua•‹o do
eixo para norte da
Catedral data de 1565
e ser‡ analisada no
cap’tulo 8.
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Desta reorganiza•‹o, resultaram ent‹o dois eixos principais forman-
do um T, com a Catedral no meio. Obviamente, numa perspectiva
geomŽtrica do espa•o, esta forma em T n‹o Ž l‡ muito regular, como se
pode ver no mapa de c. 1757. Contudo, o que interessa Ž a maneira
como as pessoas davam sentido ao espa•o e, na perspectiva daqueles que
viveram no sŽculo XVI, a disposi•‹o destes eixos formava consciente-
mente um T, como se pode ver no mapa de 1594. Est‡-se, assim, pe-
rante uma reorganiza•‹o espacial que se baseia na imita•‹o consciente
das formas de um mapa T/ O.

Os mapas T/ O foram as mais comuns representa•›es cartogr‡ficas
do mundo durante a Idade MŽdia, tendo uma s—lida base na Pen’nsula
IbŽrica, dado os primeiros terem sido feitos por S. Isidoro de Sevilha no
sŽculo VII (Boorstin, 1987: 104). No territ—rio que hoje constitui Por-
tugal, o exemplar mais antigo conhecido destes mapas pode ser encon-
trado num Apocalipse feito no Mosteiro de Lorv‹o no sŽculo XII. Nes-
tes mapas, todas as terras habit‡veis eram representadas como um c’rcu-
lo confinado pelo Oceano Ð o O Ð e divididas internamente por um
corpo de ‡gua em forma de T (ibid.) (fig. 7). No topo do T encontrava-
-se o continente da çsia, por baixo e para a esquerda da haste estava a
Europa, enquanto que para a direita encontrava-se a çfrica (ibid.). A
haste que dividia a Europa da çfrica era o Mar Mediterr‰neo; a barra
que separava estes dois continentes da çsia unia os rios Danœbio e Nilo,
que se julgava correrem numa œnica linha (ibid.). No centro do mapa,
estava uma representa•‹o de JerusalŽm, o lugar mais sagrado da Terra na
tradi•‹o crist‹, o Òumbigo do mundoÓ, como a vers‹o latina da B’blia
lhe chama (ibid.). Um argumento que pode ser colocado contra esta
interpreta•‹o Ž a de que o continente Americano, conhecido desde 1492
ap—s a viagem de Crist—v‹o Colombo, est‡ ausente. No entanto, con-
vŽm notar que a maior parte dos membros das elites europeias deste
per’odo mostravam pouca preocupa•‹o com as descobertas geogr‡ficas
que estavam a ter lugar pelo globo (Delumeau, 1994: 129). Eles estavam
sobretudo preocupados em ter um melhor conhecimento dos escritores
cl‡ssicos e, como resultado disso, atŽ meados do sŽculo XVI ainda era
vulgar julgar-se que o mundo tinha tr•s partes (ibid.). ConvŽm igual-
mente notar que Crist—v‹o Colombo, que morreu em 1506 (ou seja,
um ano depois de D. Diogo de Sousa ter iniciado as suas reformas urba-
nas), nunca se apercebeu que tinha descoberto outro continente. Assim,
como se pode ver, mesmo para aqueles que participaram nessas viagens
de explora•‹o, demorou ainda alguns anos atŽ que se apercebessem que
tinham descoberto um novo continente. Como tal, n‹o surpreende que
o continente Americano n‹o esteja representado em Braga.

Numa perspectiva geomŽtrica de espa•o, os mapas T/ O s‹o uma
caricatura do mundo, contudo, o seu prop—sito era sobretudo ecumŽ-
nico, ou seja, pretendiam mostrar o mundo habit‡vel (Boorstin, 1987:
104). No contexto da Braga do in’cio do sŽculo XVI, o que se est‡ a ver
aqui Ž a transposi•‹o deste modelo do mundo para a cidade. Como na
mentalidade religiosa a œnica coisa que Ž ÒrealÓ e merecedora de ser
seguida como modelo Ž o mundo sagrado, os humanos, ent‹o, procu-
ram transmut‡-lo para a Terra (Eliade, 2000: 20-26; 2002: 45). No caso
de Braga, o micro-cosmos da cidade, atravŽs da decis‹o consciente de
D. Diogo de Sousa, estava assim a imitar o modelo ideal do macro-
-cosmos. Outro aspecto importante desta vers‹o do Cosmos Ž o de que
os seus eixos principais Ð o T Ð formavam uma cruz, mais precisamente
uma cruz em Tau (uma cruz sem cabe•a). Basta recordar a import‰ncia
do simbolismo da cruz na tradi•‹o crist‹: foi numa cruz que Jesus Cristo
morreu para redimir a humanidade dos seus pecados. Desta forma, o
car‡cter crist‹o da cidade est‡ a ser afirmado. Por outro lado, na lingua-
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gem dos s’mbolos, a cruz liga o centro original, do qual emana a vida, ˆ
totalidade do Cosmos, tendo como tal um papel chave de intermedia•‹o
(Chevalier e Gheerbrant, 1994: 245). Tendo em conta que nos mapas
T/ O o T resulta da conjun•‹o das correntes de ‡gua, argumento que as
ruas assumem simbolicamente o papel de rios atravŽs das quais a energia
divina flui para a cidade. Quanto ao mar oceano envolvendo o Mundo,
embora tambŽm possuindo ‡gua, n‹o flui de um centro original. Sendo
assim, Ž apenas uma massa indiferenciada, uma infinidade de possibili-
dades que n‹o se materializam; por outras palavras, o Caos para alŽm do
Cosmos. Quanto ˆ Catedral de Braga, replicando JerusalŽm atravŽs da
sua posi•‹o central no T/ O que a cidade agora assume e participando
em todo o seu simbolismo, reafirma o seu papel de Centro do Mundo.

Se bem que as ruas pudessem ser o meio pelo qual a vida emanava,
no caso de Braga havia o problema, como se viu no cap’tulo anterior,
de a sua estreiteza e irregularidade faz•-las bastante escuras Ð um ambi-
ente mais apropriado para simbolizar o Caos. Este aspecto entrava obvia-
mente em contradi•‹o com a ideia das ruas como Òrios divinosÓ e, como
tal, n‹o surpreende que intensas rectifica•›es tenham tido lugar nas ruas
da cidade neste per’odo. Estas rectifica•›es assumiam geralmente duas
formas: quer atravŽs da constru•‹o de nova ruas (como R . Sousa ou a
R . S. Marcos) ou regularizando tanto quanto poss’vel as fachadas dos
edif’cios ao longo das ruas existentes (como a R . Maximinos ou a R .
Souto) (Maur’cio, 2000: 39). Em ambos os casos, o resultado era o mes-
mo: ruas mais largas e lineares. Como consequ•ncia destas mudan•as as
ruas tornaram-se bastante mais iluminadas. Mas esta luz n‹o era uma luz
qualquer: era a luz de Deus iluminando espiritualmente os habitantes de
Braga; uma luz que alcan•ava todas as partes da cidade, unindo todos
numa identidade Crist‹ comum. Mais, gra•as a estas mudan•as nas ruas
e  ̂converg•ncia intencional da rede de ruas da cidade na Catedral, este
edif’cio tornava-se mais vis’vel ˆ dist‰ncia ao longo das ruas, dando a
ideia, gra•as  ̂sua posi•‹o central, que irradiava luz dela, reafirmando-se
como Centro do Mundo. Desta forma, as ruas, atravŽs da sua liga•‹o
umbilical ˆ Catedral, tornaram-se extens›es desta œltima e, como tal,
lugares mais espirituais.

Com a transforma•‹o das ruas de escuro para claro, as autoridades
c’vicas fizeram um esfor•o significativo nas dŽcadas que se seguiram no
sentido de manter o seu estatuto espiritual. Por exemplo, num conjunto
de leis c’vicas compiladas em 1551, menciona-se que Ž proibido atirar
coisas sujas para as ruas (AMB, Livro das Verea•›es: fl. 63v), bem como
para a muralha, torres e portas da cidade (ibid.: fl. 103) e para a ‡rea em
redor do castelo (ibid.: fl. 82). Se bem que para observadores dos nossos
dias isto possa parecer algo mais relacionado com a higiene pœblica, con-
vŽm notar que somente no sŽculo XIX foi descoberto que as bactŽrias
transmitiam doen•as, do que resultou a associa•‹o entre sujidade e doen-
•a (Douglas, 1991: 50). AtŽ ent‹o, a sujidade era vista como impura no
sentido de algo que n‹o estava no seu lugar apropriado (ibid.). Isto pres-
sup›e a exist•ncia de um conjunto ordenado de rela•›es e a sua subver-
s‹o (ibid.). No caso de Braga, argumento que o lixo org‰nico nas ruas e
o cheiro que causava eram vistos como impuros porque n‹o tinham um
car‡cter espiritual.

H‡ mais exemplos desta pol’tica de manter a cidade limpa num sen-
tido religioso (e n‹o higiŽnico). Por exemplo, uma lei de 1577 s— per-
mitia aos ferreiros descarregar carv‹o nas ruas desde que elas fossem lim-
pas logo de seguida (AMB, Livro das Verea•›es: fl. 165v). Mais, era
estritamente proibido descarregar carv‹o nas pra•as da cidade e perto de
cruzeiros (ibid.: fl. 165v). Estas ac•›es s‹o compreens’veis se se tiver em
conta que a cor escura do carv‹o pode ser associada ao Caos: a sua per-
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man•ncia em espa•os pœblicos punha em causa a sua pureza. Outro
exemplo foi a constru•‹o de um a•ougue com alpendre na R . Sousa
durante o per’odo de D. Diogo de Sousa (ADB, Memorial: fl. 329). ƒ
interessante notar que duas pequenas casas foram constru’das perto do
a•ougue e que eram destinadas ˆs pessoas respons‡veis pela limpeza des-
se espa•o (ibid.). Tendo em conta que a polui•‹o atravŽs do sangue era
uma no•‹o comum (Douglas, 1991: 78) e que o a•ougue estava num
dos principais eixos da cidade, n‹o surpreende que o seu sangue fosse
limpo com regularidade por forma a manter o estatuto espiritual dessa
rua.

Na minha perspectiva, houve ainda outra raz‹o para fazer as ruas,
sobretudo os principais eixos da cidade, mais largas e lineares: a sua trans-
forma•‹o em Òestradas reaisÓ. Estas s‹o as vias directas, em oposi•‹o ˆs
tortuosas, que conduzem ao centro do reino (Chevalier e Gheerbrant,
1994: 307). Dentro do cristianismo, as estradas reais significam Cristo Ð
ÒEu sou a estradaÓ (Jo‹o 14, 6); ÒEu sou o reiÓ (Jo‹o, 19, 21) Ð, ou seja,
a aus•ncia de algo que possa distrair a alma e prender a aten•‹o (ibid.).
Como tal, n‹o surpreende que no Memorial a exist•ncia de ruas tortuo-
sas seja condenada e a sua transforma•‹o elogiada (fl. 329v). Com a
transforma•‹o dos principais eixos da cidade em estradas reais, estas n‹o
s— enfatizam a Catedral como Centro do Mundo (ou a Òcapital do rei-
noÓ), mas tambŽm se tornam palcos para cerim—nias importantes da vida
religiosa e c’vica da cidade, como as prociss›es e as entradas dos arcebis-
pos17 (cf. Basto, 1627: 12v; R odrigues, 1627: 16).

As mudan•as que podem ser observada nas ruas da cidade durante
este per’odo s‹o geralmente vistas por outros investigadores de uma for-
ma funcional como meios de facilitar o tr‡fico (e.g. Maur’cio, 2000: 40;
Bandeira, 2000b: 33). Contudo, n‹o considero esta explica•‹o suficien-
te. Por um lado, n‹o tem em conta a mentalidade religiosa desta socie-
dade, optando ao invŽs por uma abordagem mecanicista que v• a cidade
como uma m‡quina com problemas de circula•‹o, cuja resolu•‹o Ž ten-
tada, de modo a que ela n‹o se ÒdesreguleÓ. Note-se, no entanto, que
algumas das ruas abertas ou rectificadas nesta altura, como as ruas de S.
Marcos e do Souto, eram habitadas predominantemente por aristocratas
e burocratas (cf. Bandeira, 2000b: 52-54). Ora, isso significava que essas
ruas n‹o tinham um tr‡fico intenso, o qual est‡ associado ˆ actividade
mercantil e mesteiral, invalidando, assim, qualquer pretens‹o de que a
constru•‹o de ruas mais largas e lineares destinava-se somente a facilitar
o movimento do tr‡fico.

Este esfor•o de transformar o espa•o da cidade num espa•o crist‹o
n‹o esteve limitado somente ˆ Catedral e ˆs ruas: as casas tambŽm fize-
ram parte dele. Uma das mudan•as mais not‡veis que teve lugar nesta
altura nas casas de Braga foi a de que quase todas passarem a ser caiadas
(Maur’cio, 2000: 107). AtŽ ent‹o, muitas casas eram feitas sobretudo de
madeira, sendo os seus esqueletos vis’veis do exterior (ibid.: 100). Ago-
ra, passaram a ser integralmente rebocadas e caiadas. Somente em algu-
mas casas pertencentes a alguns aristocratas esta pr‡tica n‹o foi adoptada
(por raz›es que ser‹o exploradas adiante neste cap’tulo); estas œltimas
eram feitas de pedra aparelhada (e.g. ADB, Prazos do Cabido, tomo 52:
fl. 88; tomo 56: fl. 25), apresentando fachadas semelhantes ˆ que ainda
hoje se pode ver na ala quatrocentista do pal‡cio episcopal (fig. 14).
Tendo em conta que o branco Ž a cor geralmente associada com a pure-
za e a divindade, bem como com a luz (R Žau, 1955: 72; Ferguson,
1966: 152; Chevalier e Gheerbrant, 1994: 129, 130), torna-se f‡cil com-
preender, tendo em conta o que foi dito atŽ agora, a inten•‹o por detr‡s
da brancura das casas: tambŽm elas eram lugares crist‹os. Desta forma, a
cobertura da cidade com um manto branco ajudava ainda mais a unifi-

17 Tem interesse notar
que escava•›es
arqueol—gicas na cidade
romana de Braga
revelaram que a largura
mŽdia das ruas era de 3
metros; contudo, uma
das ruas que se dirigia
ao f—rum tinha 7,5
metros (Martins 2000:
14). O que isto
significa Ž que havia
nessa altura pelo menos
uma estrada real, neste
caso em direc•‹o ao
f—rum, o qual era o
equivalente ao Centro
do Mundo.
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car os seus habitantes numa identidade crist‹ comum. AlŽm disso, como
o branco reflecte a luz, as casas ajudavam tambŽm a iluminar as ruas,
enfatizando ainda mais o car‡cter crist‹o destas œltimas.

A constru•‹o de uma identidade crist‹ comum tambŽm influenciou
a disposi•‹o das casas de outras maneiras. Umas das principais altera•›es
foi a rela•‹o entre os v‹os e as ruas. Come•ando pelas janelas, ao passo
que antes elas eram poucas e estreitas, para n‹o dizer inexistentes, agora
ocorre uma multiplica•‹o do seu nœmero. As descri•›es das casas que
podem ser lidas nos Prazos do Cabido revelam a exist•ncia de pelo me-
nos uma janela no andar tŽrreo e outra em cada um dos andares superio-
res, sendo comum a abertura de duas ou tr•s janelas no primeiro bem
como no segundo andar18. A forma destas janelas tambŽm Ž considera-
velmente diferente, sendo sistematicamente largas e quadradas. Isso Ž
algo que pode ser lido nas descri•›es das casas, onde refer•ncias a janelas
quadradas s‹o uma constante. Algumas destas janelas ainda hoje podem
ser vistas na cidade, sendo facilmente reconhecidas dado terem chanfro,
isto Ž, terem os lados cortados, sendo este gŽnero de tŽcnica bastante
comum durante o sŽculo XVI e parte do XVII. Este formato de janela
(com ou sem chanfro) tornar-se-ia a norma nas casas de Braga ao longo
da Idade Moderna como se pode ver no mapa de 1750, onde quase
todas as janelas s‹o largas e quadradas (fig. 15).

O resultado desta multiplica•‹o de janelas largas foi o de que a ante-
rior situa•‹o, em que as casas tinham poucas aberturas para a rua, desa-
pareceu, uma vez que, agora, com todas estes v‹os, passou a haver uma
forte liga•‹o entre ambos os espa•os. As ruas tornam-se vis’veis do inte-
rior das casas e, como tal, eventos que t•m lugar nas ruas passam a influ-
enciar as vidas daqueles que estavam dentro das casas. O oposto tambŽm
ocorre: o interior das casas torna-se mais vis’vel do exterior, influencian-
do este. A forma quadrada da janela tambŽm aponta para esta liga•‹o
entre o interior/ exterior. ConvŽm notar que o quadrado Ž o s’mbolo da
Terra bem como o s’mbolo do universo criado em oposi•‹o ao Caos,
dado os seus quatro lados, por n‹o serem din‰micos, simbolizarem a
ideia de estabilidade (RŽau, 1955: 67; Ferguson, 1966: 153; Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 548-550). Por outro lado, o quadrado mantŽm uma
rela•‹o de proximidade com o c’rculo, uma vez que ambos simbolizam
dois aspectos fundamentais de Deus: unidade divina (c’rculo) e manifes-
ta•‹o (quadrado) (ibid.: 550). Quando o quadrado encontra-se inserido
num c’rculo, a Terra est‡ dependente do CŽu (ibid.). Nestas circunst‰n-
cias, uma janela quadrada pode simbolizar a receptividade terrestre para
aquilo que vem do CŽu (ibid.: 382). Tendo em conta que as ruas s‹o
sagradas, dado elas serem extens›es da Catedral, o CŽu entra assim den-
tro das casas atravŽs das suas mœltiplas janelas quadradas. O mesmo se
aplica ˆs portas rectangulares (o rect‰ngulo resulta de dois ou mais qua-
drados sobrepostos), as quais se tornam bastante comuns por esta altura,
como se pode ler nos documentos dos Prazos do Cabido, e que se tor-
naram a norma em Braga como se pode ver no mapa de 1750.

Argumento que o que estas mudan•as nos v‹os bem como na bran-
cura das paredes significam Ž que a anterior divis‹o sagrado/ profano
que existia atŽ ent‹o entre as casas e as ruas diluiu-se: elas agora parti-
lham o mesmo espa•o sagrado. A luz de Deus entra dentro das casas
levando o seu anterior interior secreto aos olhos pœblicos e crist‹os. As
fam’lias deixam de viver receosas e fechadas sobre si no pequeno espa•o
sagrado da casa, mas, ao invŽs, viram-se para o exterior para o novo
espa•o crist‹o que prega uma vis‹o mais positiva da vida na Terra.

Estas mudan•as tiveram consequ•ncias na organiza•‹o interna das
casas. Da leitura dos Prazos do Cabido, nota-se que a exist•ncia no an-
dar superior das casas de uma sala virada ˆ rua tornou-se a norma pelo

18 ƒ rara a exist•ncia de
um terceiro andar e
quando ocorre trata-se
geralmente de um
s—t‹o, como se pode
ver, por exemplo, em
algumas casas da R .
Sousa no mapa de
1750 (fig. 10).
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sŽculo XVI. AtŽ ent‹o, a sala existia somente nas casas da elite (Vieira da
Silva, 2002: 21); casas do terceiro estado n‹o o possu’am (Conde, 1997:
245-248). A sala tinha um papel cerimonial, estando ligada a certas sole-
nidades e eventos festivos (Veiga de Oliveira e Galhano, 2000: 40). Des-
ta forma, pelo sŽculo XVI, atravŽs do car‡cter pœblico da sala e da exis-
t•ncia de uma ou mais janelas, a rua entrava na casa; mas a casa tambŽm
entrava na rua. Uma clara demonstra•‹o disso, por exemplo, Ž a peque-
na capela que existia no interior da torre de Maximinos, a qual era vis’-
vel da rua hom—nima dado que, como mencionei no cap’tulo anterior,
as torres n‹o tinham uma face interna. Segundo a documenta•‹o, os
habitantes dessa rua, das janelas das suas casas, podiam participar nas
missas que tinham lugar nessa capela (Abreu, 1983: 6). Esta situa•‹o s—
era poss’vel por n‹o haver uma descontinuidade entre a sala e a rua:
eram ambos lugares sagrados. Mais, como no in’cio do sŽculo XVII
algumas das pessoas que participavam nesta missa n‹o o estavam a fazer
de uma forma respeitosa (a documenta•‹o n‹o Ž espec’fica neste aspec-
to) o arcebispo s— permitiu que as missas continuassem se o altar fosse
coberto, algo que foi feito (ibid.). Por outras palavras, como havia uma
continuidade entre ambos os espa•os, um comportamento mais profano
nas casas afectaria a espiritualidade das ruas.

Outra indica•‹o da ocorr•ncia de uma dilui•‹o de espa•os atŽ ent‹o
distintos que ocorre nesta altura, pode ser vista em algumas casas da
elite, nomeadamente, no aparecimento de escadas exteriores adossadas
ˆs paredes das fachadas destas casas (e.g. ADB, Prazos do Cabido, tomo
51: fl. 3; tomo 78: fl. 3) ligando, desta forma, a rua ˆ sala. AtŽ ent‹o as
casas da elite s— tinham escadas interiores, uma vez que estavam fecha-
das ao exterior (Vieira da Silva, 2002: 33, 158). A exist•ncia destas esca-
das exteriores, acess’veis a qualquer um, significa assim uma menor sus-
pei•‹o para com o exterior, dado que elas ligavam espa•os com signifi-
cados semelhantes.

O andar tŽrreo das casas, onde a actividade comercial e mesteiral da
cidade tinha lugar, tambŽm foi afectado pelas mudan•as nos v‹os. Em-
bora sendo um espa•o mais informal que a sala, a rela•‹o estabelecida
com as ruas foi semelhante aquilo que estava a acontecer nos andares
superiores. ConvŽm notar que nessa altura o Òtrabalho especializado era
honrado e esperava-se que fosse pœblico, vis’vel e aberto ao escrut’nio.
Em muitas cidades esperava-se que as portadas das lojas permanecessem
abertas por forma a que os membros do pœblico pudessem ver o mestre
e os seus ajudantes ˆ medida que eles trabalhavamÓ (Friedrichs, 1995:
160; minha tradu•‹o). Desta forma a anterior escurid‹o deste espa•o era
evitada bem como a possibilidade que uma abordagem menos Žtica para
com o trabalho pudesse perturbar a vida da comunidade crist‹.

Embora as ‡reas da casa viradas ˆ rua Ð a sala e a loja Ð sofressem
profundas mudan•as ao tornarem-se espa•os pœblicos, o mesmo n‹o se
passou nas ‡reas viradas para as traseiras Ð o quarto e a cozinha Ð, as quais
permaneceram privadas. Era na cozinha que a maior parte da vida social
da fam’lia tinha lugar (Veiga de O liveira e Galhano, 2000: 111). As
mudan•as que as casas sofreram nas ‡reas viradas para a rua n‹o tinham
por objectivo transformar a totalidade da casa num espa•o pœblico mas,
ao invŽs, adicionar uma esfera pœblica a um espa•o anteriormente pri-
vado de forma a integrar a fam’lia numa mais ampla identidade urbana.

Se bem que a ‡rea das casas virada para as traseiras permanecesse
privada, isso n‹o significa que n‹o tenham ocorrido a’ mudan•as subs-
tanciais, mais precisamente nos quintais. Estes eram um elemento vul-
gar, sendo habitual os propriet‡rios das casas usarem este espa•o para
cultivo de pequenas hortas e instala•‹o de edif’cios ancilares como for-
nos para cozer p‹o, est‡bulos, palheiros (Maur’cio, 2000: 116, 117),
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algo de esperar tendo em conta que esta era uma sociedade predomi-
nantemente agr’cola. Como mencionei antes neste cap’tulo, ap—s o sŽ-
culo XIII a Natureza deixou de ser demonizada sendo ao invŽs vista
como obra de Deus. Uma consequ•ncia disso foi que nos sŽculos XIV e
XV come•aram a aparecer jardins nas traseiras das casas, em conjunto
com outros elementos que j‡ l‡ existiam. Os jardins s‹o s’mbolos do
Para’so (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 382) e a sua introdu•‹o nas casas
constituiu assim uma tentativa dos seus moradores de procurar estar per-
to de Deus atravŽs de uma experi•ncia sensorial da Natureza. Os jardins
por esta altura copiavam modelos isl‰micos onde o uso de ‡rvores de
fruto com fortes odores como a laranjeira e o limoeiro eram predomi-
nantes (Carita e Cardoso, 1987: 26). O uso de ‡rvores de fruto Ž perfei-
tamente compreens’vel, se se tiver em conta que os frutos s‹o s’mbolos
de abund‰ncia (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 340), a qual Ž, afinal de
contas, o ideal de qualquer sociedade agr’cola, onde o espectro da for-
me Ž uma constante.

No caso de Braga, a mais antiga refer•ncia que encontrei para jar-
dins data de 1393/ 94 e refere-se a dois pomares na casa de um dos
c—negos (Tombo do Cabido, vol. 2: fl. 69). Mas seria apenas no sŽculo
XVI que o uso de jardins nas traseiras se tornar‡ comum, como se pode
ler nos Prazos do Cabido, e que t‹o bem se encontra ilustrado grafica-
mente no mapa de c. 1757. As mudan•as que tinham ocorrido nessa
altura na Catedral no sentido de promover a Natureza certamente tive-
ram um papel importante no desenvolvimento dos jardins. O tamanho
dos jardins era vari‡vel: a maior parte das casas tinha somente uma ou
duas ‡rvores, ao passo que em algumas da elite havia um nœmero consi-
der‡vel de ‡rvores. Por exemplo, na casa da fam’lia Coimbra havia ses-
senta laranjeiras (Maur’cio, 2000: 130). D. Diogo de Sousa construiu
um jardim quadrangular (simbolizando um espa•o ordenado) dentro da
nova ala do pal‡cio (vis’vel no mapa de 1504) e subdividido em quatro
partes, cada uma com quatro laranjeiras (ADB, Memorial: fls. 330, 330v).
A laranja era ent‹o o fruto mais popular. Tal Ž compreens’vel se se tiver
em conta o seu simbolismo: a sua forma circular est‡ associada  ̂eternida-
de, enquanto a sua cor pode ser associada ao sol. E o sol Ž um dos emble-
mas de Cristo (RŽau, 1955: 69; Chevalier e Gheerbrant, 1994: 611).

Assim, como se pode ver, nesta nova cidade, os espa•os privados
eram apenas aceit‡veis desde que fossem tambŽm crist‹os: n‹o necessa-
riamente um cristianismo baseado em rituais pœblicos como acontecia
nos espa•os interiores das casas virados ˆs ruas, mas, ao invŽs, uma expe-
ri•ncia mais individual e interior de Deus.

Embora, como tenho estado a argumentar, transformar a identidade
de Braga numa identidade crist‹ fosse de import‰ncia primordial para
D. Diogo de Sousa, Ž interessante notar que a an‡lise das casas tambŽm
revela outra dimens‹o identit‡ria: a transforma•‹o de Braga numa cida-
de nobre.

A ideia de que Braga era uma cidade nobre Ž algo que se encontra j‡
na Idade MŽdia por refer•ncia aos significados da sua muralha. Um dos
significados da muralha Ž a sua nobreza, devido ˆ sua associa•‹o com
dissuas‹o e for•a (Sousa, 1993: 545). Pode-se igualmente adicionar que
as suas torres contribu’am para esse car‡cter nobre, dado que, por esta-
rem perto do CŽu, legitimavam a superioridade daqueles que viviam
dentro da cidade. Desta forma, estava a ser afirmado ao exterior que a
cidade e, como tal, os seus habitantes, eram nobres. Todavia, existia a
contradi•‹o interna de somente algumas das casas da cidade serem no-
bres.

As casas nobres na Idade MŽdia eram aquelas que para alŽm do an-
dar tŽrreo tinham um andar superior (Vieira da Silva, 2002: 121). Este
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primeiro andar transmitia expressamente a ideia de elevado, de estar
acima dos mortais (ibid.: 24), o que Ž compreens’vel dado estar mais
pr—ximo do CŽu. O problema Ž que em Braga c. 1500 havia um nœme-
ro significativo de casas que s— tinham o andar tŽrreo (Maur’cio, 2000:
45). Na pr‡tica, o que isto significava era que algumas fam’lias eram
mais nobres que outras. Pior ainda era que as quintas fora da cidade
nesta altura s— tinham um andar tŽrreo, como se pode ler nas numerosas
descri•›es dos Prazos do Cabido. Isto certamente causava tens›es inter-
nas em Braga, uma vez que o que estava impl’cito era que aqueles que
n‹o viviam em casas com andares superiores estavam ao mesmo n’vel
dos camponeses, ou mais correctamente, desses sub-humanos que vi-
viam no Caos fora do espa•o sagrado da cidade. Que tal causava tens›es
e que a exist•ncia da muralha n‹o era suficiente para as tornar difusas Ž
vis’vel ap—s a chegada de D. Diogo de Sousa quando a constru•‹o de
casas com andares superiores tornou-se comum, como se pode ler nas
descri•›es dos Prazos do Cabido. A documenta•‹o desta altura revela
um entusiasmo not‡vel da parte do Arcebispo na promo•‹o de v‡rios
projectos de constru•‹o com vista a aumentar a qualidade do edificado
urbano (Maur’cio, 2000: 101). Esta preocupa•‹o pelo Arcebispo em dar
 ̂cidade um car‡cter mais nobre e tornar os seus moradores parte desta

identidade pode ser visto como o resultado da sua pol’tica de Òbom
pastorÓ. TambŽm aumentava o prest’gio da cidade no mundo exterior
para alŽm do seu, dado ser senhor de Braga. Quase nenhuma casa com
somente um andar tŽrreo permaneceu. Ap—s o sŽculo XVI, encontrei
somente um par de casas com somente um andar tŽrreo na R . Verde
(uma rua secund‡ria) e mesmo assim n‹o se destinavam  ̂habita•‹o mas,
ao invŽs, para apoiar a actividade hort’cola (ADB, êndice, vol. 1: fl.
407).

A altura n‹o era a œnica forma de nobilitar casas: o material tambŽm
contava. A muralha da cidade Ž, uma vez mais, elucidativa: o œnico
material com que foi constru’da foi pedra, como ainda hoje se pode ver
algumas ‡reas onde ela sobrevive como a torre de Santiago (fig. 13). De
um ponto de vista simb—lico, a pedra est‡ associada ˆ dureza e perma-
n•ncia, dando a ideia de permanecer inalterada (Eliade, 2002: 164). Na
mentalidade religiosa este car‡cter absoluto da pedra revela por analogia
o absoluto do sagrado (ibid.). Assim, uma muralha de pedra, mais do
que defender a cidade eficazmente contra um ataque externo, afirma o
car‡cter sagrado da cidade. Contudo, tal como sucedeu com a altura,
havia tambŽm na Idade MŽdia a contradi•‹o interna de somente as casas
da elite serem feitas de pedra, como o pal‡cio episcopal (fig. 14), ao
passo que a maioria da popula•‹o vivia em casas feitas sobretudo de
materiais perec’veis, como a madeira. Uma vez mais, h‡ semelhan•as
entre estas casas e as dos camponeses. Embora as descri•›es dos Prazos
do Cabido n‹o mencionem o tipo de material com que as casas dos
camponeses eram feitas, ao que pode ser acrescentado o obst‡culo da
inexist•ncia de escava•›es arqueol—gicos, existem, todavia, algumas fon-
tes iconogr‡ficas deste per’odo com representa•›es de casas rurais. Um
dos mais not‡veis Ž um livro de horas dat‡vel da dŽcada de 1520 (Livro
de Horas de D. Manuel) e aqui pode ver-se que os materiais mais utili-
zados eram a madeira e a terra.

Tendo em conta que no in’cio do sŽculo XVI ocorre um distinto
uso de pedra nas novas casas da cidade (Maur’cio, 2000: 104), pode ver-
-se aqui, uma vez mais, uma preocupa•‹o da parte de D. Diogo de
Sousa em diluir tens›es e criar identidades comuns. Note-se que os con-
tratos de arrendamento feitos nesta altura pelo Cabido e C‰mara im-
p›em sistematicamente o uso de certos materiais na constru•‹o ou re-
constru•‹o de casas (ibid.: 101, 103, 104). Contudo, isto n‹o significa
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que da’ em diante todas as casas passaram a ser feitas integralmente em
pedra. Em vez disso, Ž em rela•‹o a certos elementos arquitect—nicos,
como v‹os e cunhais, que o uso da pedra se torna vis’vel (ibid.: 105).
Quanto ˆs paredes das casas, embora se note que pelo in’cio do sŽculo
XVI houve um uso mais comum de materiais resistentes como o tijolo
e diferentes qualidades de pedra, elas eram rebocadas e caiadas (ibid.:
104, 107), pelas raz›es j‡ explicadas. N‹o obstante, agora todas as casas
podiam mostrar pedra nas suas fachadas, referenciando e reclamando
assim um estatuto mais nobre.

Que a altura e o material eram importantes por forma a exprimir
estatuto Ž ainda mais enfatizado pelo facto de que durante o sŽculo XVII
torna-se comum (mas n‹o sistem‡tico) ler nas descri•›es das casas das
quintas nos Prazos do Cabido que elas come•aram a ser feitas de pedra
tendo tambŽm um andar superior. Igualmente comum Ž o aparecimen-
to de telhados de telha, algo que atŽ ent‹o era somente comum nas
cidades ou em edif’cios de estatuto elevado nas zonas rurais. AtŽ ent‹o,
os telhados das casas dos camponeses eram feitos de colmo. Por outras
palavras, os camponeses n‹o estavam muito satisfeitos por serem vistos
como sub-humanos pelos senhores locais e pelos habitantes das cidades
e come•aram a emular as suas casas de modo a afirmar uma igualdade. A
introdu•‹o durante o sŽculo XVI do milho (ap—s a descoberta da AmŽ-
rica) na dieta alimentar (Magalh‹es, 1993a: 258), facilitou certamente
estas mudan•as devido  ̂sua alta produtividade e  ̂crescente procura das
cidades, sendo que o rendimento financeiro destas actividades permitiu
a muitos camponeses mudar substancialmente as suas casas. ConvŽm
notar que os est‡bulos anexos a estas casas continuaram a ser constru’dos
com madeira e cobertos de colmo Ð os materiais dos animais.

Embora D. Diogo de Sousa tenha dado um forte contributo para
uma melhoria do estatuto social visual de v‡rios habitantes da cidade,
convŽm lembrar que esta era ainda uma sociedade baseada em ordens
sociais, com o clero e a nobreza no topo e o terceiro estado por baixo.
Como foram mantidas estas diferen•as enquanto eram instigadas mu-
dan•as na forma social da cidade?

Em alguns casos foi atravŽs do maior tamanho das casas. J‡ na Idade
MŽdia, as fam’lias da elite tinham casas de grandes dimens›es, sendo
algo que tambŽm ocorria em Braga (ibid.: 44), com o pal‡cio episcopal
ocupando uma posi•‹o proeminente. ƒ importante notar que nestas so-
ciedades a grandeza das fam’lias estava dependente do nœmero de servi-
dores que tinha (Carita e Cardoso, 1987: 78). Assim, quanto maior a
casa, mais servidores tinha, mais poderosa era. Casas grandes continua-
ram a existir ao longo da Idade Moderna, ocupando muitas vezes as
esquinas das ruas (como se pode ver no mapa de 1750), tendo desta
maneira uma fachada que se estendia ao longo de duas ruas, dando assim
a impress‹o de serem ainda maiores.

Outro importante elemento de distin•‹o era a exist•ncia de uma
torre (fig. 16). As fam’lias nobres de linhagem antiga tinham direito a
ter uma torre adjacente ˆ casa por forma a simbolizar o seu estatuto
(Vieira da Silva, 2002: 62, 68). H‡ uma —bvia associa•‹o com o prest’-
gio do simbolismo da torre. Contudo, Ž interessante notar que aqueles
sectores da elite que n‹o tinham meios para adquirir casas grandes ou o
direito a ter uma torre, circundavam estas limita•›es adicionando um
segundo andar superior ˆs suas casas de modo a emular as torres19. Por
exemplo, o eixo R . Sousa/ R . Souto era ent‹o habitado sobretudo por
membros da elite, tendo muitas das casas dois andares superiores (Mau-
r’cio, 2000: 50, 54). Pode-se ainda adicionar a este exemplo o prest’gio
de viver numa das estradas reais de Braga. ConvŽm tambŽm notar que
alguns membros mais opulentos do terceiro estado tambŽm imitaram

19 Cheguei mesmo a
encontrar a descri•‹o
de uma casa com dois
andares superiores,
onde se comenta que
por causa do seu
segundo andar Òsobe
ao modo de torreÓ
(Prazos do Cabido,
tomo 66: fl. 203v;
minha •nfase).
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estas ac•›es (e.g. ADB, Prazos do Cabido, tomo 56: fl. 76; tomo 57: fl.
34), dado que aspiravam a um estatuto superior.

Outra forma de afirmar uma diferen•a foi atravŽs do uso de escadas
exteriores que ligavam directamente a rua com a sala das casas no andar
superior. As escadas ligam simbolicamente a Terra e o CŽu (Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 289-292) e, como se viu antes, o andar superior ti-
nha um car‡cter mais crist‹o e nobre que o andar tŽrreo, que foi sempre
visto como uma ‡rea de trabalho20 e, como tal, mais pr—xima do corpo
que da alma. Lendo as descri•›es dos Prazos do Cabido ou olhando para
o mapa de 1750, pode-se facilmente notar que muitas das casas t•m as
suas portas no andar tŽrreo, o que significa que para ganhar acesso ao
andar superior as pessoas tinham primeiro que entrar no andar tŽrreo.
Assim, alguns membros da elite, incluindo D. Diogo de Sousa (ADB,
Memorial: fl. 330), ao constru’rem escadas exteriores procuravam evitar
esse estigma e seguir directamente da rua para a sala. ConvŽm notar que
esta divis‹o j‡ existia na Idade MŽdia, uma vez que havia casas com duas
entradas, isto Ž, uma para cada andar (e.g. Tombo do Cabido, vol. 1: fls.
119v, 120), sendo algo que persistiu durante a Idade Moderna em algu-
mas casas. Contudo, como no sŽculo XVI as ruas deixaram de ser vistas
como Caos, tornou-se mais seguro ter no exterior as escadas que liga-
vam ao andar superior. Desta forma, os membros da elite que seguiram
este esquema mostravam de uma forma teatral para a audi•ncia da cida-
de que eles n‹o frequentavam lugares ÒbaixosÓ.

Uma œltima forma de distin•‹o que pode ser observada nas casas
aristocr‡ticas foi a persist•ncia de uma fachada feita integralmente de
pedra quadrada e rectangular. Esta forma geomŽtrica equivale, como j‡
mencionei, a um mundo est‡vel e organizado. Embora outras casas in-
corporassem a figura do quadrado atravŽs da sua forma geral e dos seus
v‹os e cunhais, neste caso, a multiplicidade de pedras quadradas adicio-
nava mais prest’gio aos seus moradores. A falta de um reboco branco nas
paredes destas casas n‹o significa, contudo, que as fam’lias que l‡ viviam
n‹o se identificassem com a nova identidade crist‹ da cidade, uma vez
que estas casas apresentavam v‡rias janelas e n‹o invadiam as ruas (ex-
cepto no caso espec’fico e pontual das escadas exteriores, as quais situa-
vam-se geralmente em pra•as ou ruas largas).

Assim, por um lado, ao permitir um melhor estatuto social ao ter-
ceiro estado de Braga face aos camponeses que viviam nas vizinhan•as,
e por outro, ao assegurar-se que estas mudan•as n‹o afectavam a ordem
social existente, D. Diogo de Sousa foi capaz de levar a cabo um pro-
fundo programa que reconstruiu as identidades sociais da cidade, ao
ponto de ser poss’vel falar de uma nova cidade (no sentido cosmol—gico
de renova•‹o). Este ponto Ž importante porque se n‹o houvesse um
amplo consenso social relativamente a estas mudan•as, muitas delas n‹o
teriam sido poss’veis. Contudo, n‹o foi apenas a ‡rea intra-muros que
sofreu profundas mudan•as nesta altura; o mesmo ocorreu tambŽm nos
arredores de Braga.

20 ConvŽm notar que
todas as casas deste
per’odo estavam
organizadas segundo o
mesmo esquema.
Mesmo quando um
edif’cio era dividido ao
meio, a divis‹o era
feita na vertical (e.g.
ADB, êndice, vol. 1: fl.
119) e n‹o horizontal-
mente, como acontece
actualmente.
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7. A Nova Braga (II)

Como mencionei no cap’tulo 5, na altura da chegada de D. Diogo
de Sousa a Braga, a ‡rea em redor da cidade estava pontilhada de quin-
tas. No entanto, quando ele morreu em 1532, esta ‡rea estava comple-
tamente diferente, estando preenchida com ruas, largos espa•os pœbli-
cos e v‡rios edif’cios, como se pode ver no mapa de 1594. ƒ o car‡cter
destas mudan•as nos arredores e as suas rela•›es com a nova identidade
de Braga que irei agora analisar neste cap’tulo.

Um primeiro aspecto que precisa de ser considerado Ž o de que
estas mudan•as tiveram lugar numa ‡rea que era vista, como argumentei
antes, como Caos. Mesmo a recente revaloriza•‹o da Natureza n‹o
mudou o estatuto desta ‡rea uma vez que a Natureza que era valorizada
era aquela que seguia o modelo santificado do jardim. Os campos culti-
vados em redor de Braga onde o odor do estrume era mais forte que o
cheiro das laranjas certamente n‹o se encaixavam nesse modelo. Sendo
assim, em sociedades com uma abordagem religiosa do espa•o, como
pode o Caos ser transformado num espa•o onde os humanos possam
viver? A resposta? AtravŽs da transforma•‹o do Caos em Cosmos atra-
vŽs da imita•‹o dos rituais de cria•‹o (Eliade, 2000: 24, 25).

Olhando cuidadosamente para o mapa de 1594, Ž poss’vel ver um
conjunto de ruas e largas ‡reas pœblicas organizado de uma forma circu-
lar em redor da muralha da cidade. Assumindo que o simbolismo do
c’rculo est‡ relacionado com a totalidade, com o Cosmos, ent‹o o que
est‡ a acontecer atravŽs desta organiza•‹o espacial Ž a incorpora•‹o desta
‡rea na ordem do Cosmos. A cidade e os seus arredores partilham agora
algo em comum: ambas fazem parte do Cosmos; o Caos recedeu nos
arredores embora continue para alŽm deles, como se pode ver no mapa
de 1594.

Transformar os arredores segundo o simbolismo do c’rculo n‹o era
o œnico ritual de cria•‹o que estava a ter lugar nestas mudan•as. Tam-
bŽm Ž igualmente necess‡rio dar um car‡cter a este novo Cosmos e
como a identidade principal de Braga era crist‹, n‹o surpreende encon-
trar esta ‡rea pontilhada com cruzeiros, capelas e igrejas. Este processo
era similar ao que estava a acontecer por essa altura com os exploradores
portugueses que estavam a descobrir ilhas e outros continentes que n‹o
eram crist‹os e como tal faziam parte do Caos. Como diz Mircea Eliade
quando se refere a estes exploradores, sempre que alcan•avam uma des-
sas terras reclamavam-na em nome de Cristo atravŽs da implanta•‹o de
uma cruz (ibid.: 25). A coloca•‹o de uma cruz era o equivalente  ̂Òcon-
sagra•‹o da terraÓ, a um Ònovo nascimentoÓ (ibid.). O mesmo estava a
suceder nos arredores de Braga.

Estes cruzeiros e edif’cios, encontrados em cruzamentos ou no inte-
rior de espa•os abertos, agiam assim como axis mundi localizados, espa-
lhando energia divina para a ‡rea em redor (existem ainda outros aspec-
tos relacionados com eles que ir‹o ser vistos em breve). Estes lugares
sagrados ou eram novas constru•›es ou resultavam da incorpora•‹o de
outras j‡ existentes.
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No primeiro caso, h‡ a capela de Santana e a igreja de Nossa Senho-
ra a Branca no Campo de Santana (ADB, Memorial: fl. 331) e a igreja
do Esp’rito Santo no hospital de S. Marcos (Figueiredo, ms. [1723-24]:
fl. 69). No tocante a cruzeiros, seis foram constru’dos perto das portas da
cidade e um outro junto ˆ leprosaria (ADB, Memorial: fl. 331v-332v).
O lhando para o œnico exemplar sobrevivente destes cruzeiros, o que
ficava na porta de S. Marcos21 (fig. 17), e lendo uma antiga descri•‹o do
que ficava na porta do Souto (AMB, Tombo da C‰mara 1737: fl. 97),
nota-se que a sua forma e iconografia reflectem o simbolismo do axis
mundi. Na base estava um pedestal quadrado, no topo um globo circu-
lar com uma cruz e no meio uma coluna com oito lados unindo-os. O
simbolismo do nœmero oito encontra-se relacionado com a media•‹o
entre o quadrado e o c’rculo, ou seja, entre a Terra e o CŽu (R Žau,
1955: 68; Chevalier e Gheerbrant, 1994: 483).

Relativamente aqueles lugares sagrados que j‡ existiam, havia as igre-
jas de S. Vicente (para nordeste), S. V’tor (para este) e S. Pedro (para
sudoeste), para alŽm das capelas de S. Miguel e S. Sebasti‹o22. Quanto
aos outros cruzeiros vis’veis no mapa de 1594, somente o que se encon-
trava perto da igreja de Nossa Senhora a Branca pode ser identificado
com seguran•a como j‡ l‡ estando (ADB, Memorial: fl. 331). Relativa-
mente aos outros, com excep•‹o do que se encontra para sudeste, cons-
tru’do ap—s 1570 (Araœjo, 2003: 27-29), n‹o sei quando foram feitos,
embora sejam provavelmente de origem medieval uma vez que se en-
contravam em estradas regionais j‡ existentes que ligavam Braga a ou-
tros lugares.

Os limites exteriores dos arredores de Braga estavam bem demarca-
dos. Como se pode ver em v‡rios locais no mapa de 1594, onde as ruas
acabam e o Caos come•a h‡ geralmente uma igreja, capela ou cruz mar-
cando essa fronteira. Elas anunciam simultaneamente os limites do Cos-
mos sagrado e defendem-no contra as for•as do Caos. Contudo, em
alguns locais este papel era preenchido pelo rio Ð chamado Deste23 Ð
que se v• atravessando o mapa de 1594 no sentido este-sudoeste. Os
rios, devido ao fluir da ‡gua, est‹o associados  ̂fluidez das formas, o que
significa que atravess‡-los torna uma pessoa em alguŽm diferente (Che-
valier e Gheerbrant, 1994: 569, 570). Desenvolvendo esta ideia, os rios
podem ser constru’dos como separando dois dom’nios: o mundo dos
vivos e o mundo dos mortos (ibid.). Isto Ž o que pode ser visto na parte
sul do mapa de 1594, onde o rio separa a cidade (para norte) do Caos
(para sul). Ali‡s, Ž interessante notar que uma nova forca foi constru’da
a sul do rio (ADB, Memorial: fl. 333v). Esta mudan•a de localiza•‹o
tem toda a l—gica se se tiver em conta que a ‡rea entre o rio e a cidade
(onde a forca anteriormente se encontrava), ao tornar-se parte do Cos-
mos, j‡ n‹o era mais um local de almas amaldi•oadas. O Memorial men-
ciona que a nova forca foi constru’da num monte, provavelmente o
monte Picoto, cujo isolamento e forma c—nica chamam facilmente a
aten•‹o. A nova localiza•‹o da forca era igualmente vis’vel ˆ dist‰ncia,
mantendo assim a sua mensagem intimidat—ria a potenciais criminosos.
Um œltimo detalhe curioso: ao contr‡rio da forca anterior, esta tinha
uma parede em redor dela (ibid.) por forma a manter as almas danadas
bem fechadas.

Sumariando, a satura•‹o de s’mbolos religiosos nos arredores da ci-
dade, tornando-os uma presen•a constante para quem quer que percor-
resse essa ‡rea, e a mo•‹o circular dos corpos humanos ao longo da rede
circular de ruas, criariam a sensa•‹o de se estar num Cosmos crist‹o.

A forma•‹o destes arredores Ž interpretada por outros investigadores
como uma extens‹o da cidade medieval, que era atŽ ent‹o confinada ˆ
‡rea intramuros (e.g. Bandeira, 2000b: 127; Maur’cio, 2000: 33, 89,

21 Esta cruz encontra-se
actualmente no jardim
por tr‡s do antigo
pal‡cio episcopal
(Araœjo 2003: 22).
Quanto aos outros
cruzeiros, aqueles que
estavam perto das
portas de Santiago e
Nova foram removidos
no in’cio do sŽculo
XVII (vd. cap’tulo 10),
enquanto que aqueles
pr—ximos das portas de
Maximinos e S.
Francisco foram
removidos algures
antes de 1737, uma vez
que n‹o s‹o referidos
no Tombo da C‰mara
desse ano. Embora haja
descri•›es de 1737 dos
outros dois cruzeiros,
no caso do que se
encontra perto da
leprosaria n‹o se sabe
se a sua forma era ainda
a mesma dado ter sido
reconstru’do um pouco
antes (AMB, Tombo
da C‰mara 1737: fl.
94v). ƒ bastante
prov‡vel que alguns
dos cruzeiros
removidos tenham
simplesmente mudado
de local. Por exemplo,
em 1737 havia um
cruzeiro com o escudo
de armas de D. Diogo
de Sousa na R . S.
Vicente perto da igreja
ep—nima (ibid.: fl. 98),
embora no mapa de
1594 nenhum cruzeiro
seja a’ vis’vel.
22 A capela de N.» Sr.»
do Amparo vis’vel na
parte leste do Campo
da Vinha no mapa de
1594 foi constru’da
depois de 1532
(Oliveira 1999: 71).
23 Por vezes tambŽm
conhecido por Aleste,
como se pode ler no
rolo na parte direita do
mapa de 1594. Em
ambos os casos o
significado do nome Ž
o mesmo, referindo-se
ao ponto geogr‡fico Ð
leste Ð de onde o rio
flu’a em rela•‹o ˆ
posi•‹o da cidade.
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94). Por outras palavras, n‹o h‡ diferen•as entre ambas as ‡reas, as quais
s‹o vistas como fazendo parte do mesmo todo: a cidade. A sua œnica
diferen•a Ž simplesmente a sua rela•‹o espacial: a ‡rea mais antiga tor-
nou-se o centro, enquanto que a mais recente tornou-se a periferia.
Outra distin•‹o Ž simplesmente chamar ˆ mais antiga intramuros e ˆ
outra extramuros. Esta vis‹o assume simplesmente que qualquer massa
de casas faz parte de um todo, partilhando assim as mesmas qualidades.
H‡, como se pode ver, uma •nfase em an‡lises quantitativas, algo t’pica
das abordagens empiristas. Todavia, tal n‹o Ž a minha perspectiva. Se
bem que ambas as ‡reas partilhem o mesmo Cosmos, n‹o concordo que
ambas possam ser vistas como uma cidade una. Como tal, vou argu-
mentar nas pr—ximas linhas que havia profundas diferen•as qualitativas
entre ambas as ‡reas, as quais contam uma hist—ria diferente relativa-
mente aquilo que na altura constitu’a uma cidade.

Existem algumas incongru•ncias entre ambas as ‡reas, que questio-
nam seriamente a ideia de uma continuidade entre elas. Uma delas Ž a
muralha. Tendo em conta que o seu papel principal Ž o de delimitar os
limites da cidade, questiono-me ent‹o por que raz‹o n‹o foi objecto de
mudan•as. Ao assumir-se a exist•ncia de uma continuidade entre ambas
as ‡reas, a muralha deveria ent‹o ter sido desmontada e reconstru’da nos
limites dos arredores. Em alternativa, a muralha teria sido desmontada,
mas ao invŽs de se construir uma nova, os s’mbolos separando os arre-
dores do Caos seriam suficientes para marcar os limites da nova cidade.
No entanto, a velha muralha permaneceu, separando a antiga e a nova
‡rea urbana.

Outra anomalia Ž a coloca•‹o de cruzeiros perto das portas da mura-
lha. Como mencionei no cap’tulo 5, um dos papŽis da muralha era a
protec•‹o da comunidade dos ataques do Drag‹o. Tendo em conta que
as portas s‹o o ponto mais fraco de uma muralha, a coloca•‹o de cruzei-
ros em frente delas era um refor•o simb—lico contra esses ataques24.
Contudo, se ambas as ‡reas s‹o iguais, n‹o deveriam os s’mbolos religio-
sos de protec•‹o ser colocados somente nos limites exteriores de toda a
‡rea urbana? Porqu• ent‹o adicionar protec•‹o extra ˆ ‡rea original
intramuros? Ao assumir-se a exist•ncia de uma continuidade entre as
‡reas dentro e fora das muralhas, esta ac•‹o n‹o faz qualquer sentido. A
n‹o ser, claro, que ambas as ‡reas fossem qualitativamente diferentes.

A an‡lise das casas encontradas em ambas as ‡reas tambŽm Ž bastante
reveladora. Come•ando pelas semelhan•as, ambas partilham um telha-
do com telhas, paredes com reboco caiado, v‹os quadrangulares e rec-
tangulares e s‹o bem iluminadas, ao contr‡rio das casas colma•as e escu-
ras dos camponeses que s‹o sempre representadas com apenas uma por-
ta. AtŽ aqui nada de inesperado dado que ambas as ‡reas partilham o
mesmo Cosmos crist‹o. O que Ž interessante Ž a diferen•a relativamen-
te  ̂exist•ncia de andares superiores. Enquanto na ‡rea intramuros, pra-
ticamente todas as casas t•m um ou dois andares superiores, na ‡rea
extramuros Ž comum encontrar, da leitura dos Prazos do Cabido , casas
com apenas o andar tŽrreo. Ali‡s, esta situa•‹o ainda persistia em 1750,
como se pode ver no mapa da cidade desse ano, onde cerca de um
quarto das casas representadas na ‡rea extramuros t•m apenas o andar
tŽrreo25 (Oliveira, 1993: 32). Contudo, como argumentei antes, nota-se
que no in’cio do sŽculo XVI foi feito um esfor•o not—rio no sentido de
impedir a exist•ncia de casas com apenas um andar tŽrreo no espa•o da
cidade. Sendo assim, ent‹o por que Ž que este esfor•o Ž executado na
’ntegra na ‡rea intramuros, ao passo que na ‡rea extramuros existe uma
maior toler‰ncia, permitindo-se casas com apenas o andar tŽrreo? Se
ambas as ‡reas fossem vistas como cidade, ent‹o a exist•ncia de um nœ-
mero substancial de casas sem andares superiores poria em quest‹o a

24 N‹o h‡ aqui uma
contradi•‹o relativa-
mente aquilo que foi
dito antes acerca destes
cruzeiros dado que, se
a inten•‹o era somente
consagrar uma ‡rea,
n‹o haveria necessida-
de de os colocar em
frente das portas; um
qualquer outro lugar
na vizinhan•a seria
suficiente. Somente o
cruzeiro perto da porta
de S. Francisco
encontra-se um pouco
deslocado por forma a
tambŽm santificar o
Campo da Vinha. Estes
cruzeiros t•m assim um
papel duplo.
25 Eduardo Pires de
Oliveira sugere que
muitas destas casas
eram usadas para apoiar
a actividade agr’cola e
n‹o como moradias
(1993: 32). Nem
sempre, dado que Ž
comum encontrar
descri•›es mencionan-
do a exist•ncia de uma
cozinha e quarto, o
que mostra que havia
pessoas a viver l‡.
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tentativa de constru•‹o de uma identidade urbana que clamava ser nobre.
H‡ ainda outras anomalias interessantes nos novos espa•os pœblicos

na ‡rea extramuros. Uma delas diz respeito aos nomes desses espa•os:
s‹o todos conhecidos por Campos. ƒ not—rio o contraste quando se
compara com os nomes atribu’dos aos espa•os pœblicos da ‡rea intra-
muros: Pra•as. Ao designar-se por ÒCamposÓ os espa•os pœblicos extra-
muros, estas ‡reas s‹o associadas ao terreno onde a agricultura Ž pratica-
da, algo que n‹o devia acontecer nas ‡reas pœblicas de uma cidade, nas
quais era suposto celebrarem-se eventos comunit‡rios. Esta associa•‹o Ž
ainda mais refor•ado pela exist•ncia em alguns destes Campos (Vinha,
Santana e S. Sebasti‹o) de ‡rvores, enquanto na ‡rea intramuros n‹o h‡
nenhuma em espa•os pœblicos. Embora houvesse nesta altura uma valo-
riza•‹o da Natureza, o que predomina nos espa•os pœblicos da ‡rea in-
tramuros Ž a luz, a qual est‡ mais pr—xima de Deus. A natureza encon-
tra-se apenas nos espa•os privados das casas.

Outra anomalia nos espa•os pœblicos da cidade Ž a sua forma. En-
quanto na ‡rea intramuros os espa•os pœblicos constru’dos nessa altura,
como a Pra•a do P‹o ou aquelas na entrada norte da Catedral e na
entrada principal do pal‡cio episcopal, eram quadradas ou rectangulares,
a forma daquelas constru’das na ‡rea extramuros era irregular, isto Ž,
n‹o-geomŽtrico. O quadrado, como j‡ mencionei no cap’tulo anterior,
Ž o s’mbolo da Terra, de um mundo est‡vel e ordenado. Isso Ž vis’vel,
por exemplo, nos quarteir›es rectangulares das cidades medievais; nos
claustros quadrados dos mosteiros e catedrais; nos planos quadrados ou
rectangulares das casas e nos p‡tios quadrados em redor dos quais algu-
mas casas eram organizados. Assim, como se pode ver, existe uma pro-
funda diferen•a na organiza•‹o dos espa•os pœblicos nas ‡reas intra e
extramuros que questiona a exist•ncia de uma continuidade conceptual
entre ambas. Enquanto a primeira apresenta um car‡cter est‡vel (ao que
se pode acrescentar a forma em cruz dos seus eixos principais, a qual
tambŽm se encontra relacionada com o simbolismo do quadrado, dado
que tambŽm estabiliza um espa•o), a œltima apresenta um car‡cter mais
fluido, mais pr—xima do Caos.

Uma anomalia final Ž a de que as descri•›es dos Prazos do Cabido
designam a ‡rea intramuros de ÒcidadeÓ, enquanto que a ‡rea extramu-
ros Ž designada por ÒarrabaldesÓ. Se ambas fossem a mesma, porque n‹o
chamar simplesmente ÒcidadeÓ aos arredores?

Julgo que a lista acima mencionada de anomalias Ž suficiente para
questionar a tese que a ‡rea extramuros era uma extens‹o da cidade de
Braga, partilhando assim com a ‡rea intramuros os mesmos atributos. A
cidade de Braga continuava a ser delimitada pela muralha. Se bem que
ambas as ‡reas fizessem parte do Cosmos crist‹o, partilhando atributos
como estarem dentro de um c’rculo e terem igrejas, capelas e cruzeiros,
havia outros aspectos onde elas contrastavam fortemente. Todavia, a ‡rea
extramuros n‹o era o Caos, dado que tinha alguns dos atributos da cidade.
Assim, se n‹o era nem cidade nem Caos, o que Ž que ela era afinal?

A minha resposta Ž que era uma Òpaisagem do meioÓ. As paisagens
do meio, tambŽm conhecidas por Jardins, s‹o uma velha ideologia, j‡
existente no mundo Cl‡ssico (Cosgrove, 1993). Elas fazem parte de uma
narrativa m’tica na qual a paisagem social

distribui-se espacialmente atravŽs de um padr‹o c—smico e conc•ntrico
de (É) tr•s paisagens m’ticas, cada uma representando uma interven•‹o pro-
gressivamente maior de des’gnio e trabalho humano nas formas e padr›es da
(É) superf’cie [da Terra]. No centro desta geografia m’tica est‡ a cidade, [de
seguida] os arredores ajardinados e cultivados, graduando finalmente num
ermo intocado (ibid.: 293; minha tradu•‹o).
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Nesta paisagem arquŽtipa tripartida, a Cidade Ž o dom’nio do poder
pol’tico e cultural, sendo a sua paisagem Òdivorciada da vida org‰nica,
um mundo de pedras, colunas e monumentos, de palavras, de textos
(É) [cujo padr‹o] Ž modelado na pura geometria intelectual dos cŽusÓ
(ibid.: 296). Quanto ˆ paisagem do meio ou Jardim, trata-se de uma
‡rea com uma Natureza cultivada e amorosamente controlada, sendo
como tal menos tocada pela interven•‹o humana e estando mais pr—xi-
ma da ideia de Para’so (ibid.: 291, 296). ƒ a paisagem da Òeconomia
domŽstica, da fam’lia amorosa e da vida privada dos cidad‹osÓ (ibid.:
296; minha tradu•‹o). A sua posi•‹o mediana tambŽm faz dela Òo local
de uma saudosa nostalgia, um lugar de efŽmera admira•‹o juvenil balan-
•ada entre a inoc•ncia da inf‰ncia e a idade c’nicaÓ (ibid.: 297; minha
tradu•‹o); basta recordar os primeiros dias de Ad‹o e Eva no ƒden.
Quanto ao ermo, a zona mais afastada da Cidade e da vida c’vica (ibid.),
partilha as caracter’sticas do Caos26.

A reorganiza•‹o da paisagem de Braga com a adi•‹o de um Jardim,
explica melhor as anomalias acima mencionadas. D. Diogo de Sousa
estava, assim, a recuperar uma ideia do mundo Cl‡ssico e a reorganizar
Braga em fun•‹o da dualidade Cidade/ Jardim, algo facilitado pela mu-
dan•a de atitude face  ̂Natureza, mencionada no cap’tulo anterior. Jul-
go ser œtil fazer uma analogia entre a Cidade/ Jardim e a dualidade crist‹
da alma/ corpo. Assim, a Cidade, sede do poder pol’tico e cultural, alŽm
de passar a ter um car‡cter espiritual, como se viu no cap’tulo anterior,
passou a ser a ÒalmaÓ de Braga, dado estar mais pr—xima daquelas que
eram vistas como as dimens›es mais altas da exist•ncia humana. J‡ o
espa•o extra-muros tornou-se o Jardim, mais pr—ximo do ÒcorpoÓ, da
vida org‰nica. Mas, em que constava esse Jardim no contexto da Braga
de in’cios do sŽculo XVI? No sentido Cl‡ssico da palavra, o Jardim era
um lugar onde os humanos tomavam conta e complementavam os pro-
cessos da Natureza. Contudo, no caso de Braga, isto n‹o pode ser assu-
mido de uma forma literal dado que apenas algumas ‡rvores s‹o vis’veis
nos seus espa•os pœblicos.

A an‡lise da rela•‹o entre o estatuto social dos habitantes e a sua
distribui•‹o espacial Ž mais reveladora. Come•ando pela Cidade, se-
gundo o êndice, cerca de 54% das rendas foram pagas por clŽrigos e
nobres, 14% por burocratas e mercadores (os estratos mais elevados do
terceiro estado) e os restantes 31% por mesteirais (Bandeira, 2000b: 53).
Estes nœmeros s‹o um pouco relativos dado que n‹o t•m em conta al-
gumas casas que n‹o pertenciam ao cabido. N‹o obstante, eles apontam
claramente para o facto de que a maior parte da popula•‹o que ent‹o
vivia na Cidade pertencia aos estratos sociais superiores. Tal constitui
uma completa invers‹o do padr‹o das cidades medievais, nas quais os
mesteirais constitu’am a maioria. Isto mostra que o crescimento da po-
pula•‹o que ocorreu por esta altura atravŽs da abertura de novas ruas
resultou sobretudo da imigra•‹o de membros da elite. AlŽm disso, mui-
tas das casas arruinadas que existiam nessa altura na Cidade foram adqui-
ridas e reconstru’das pelas elites (Maur’cio, 2000: 100). Houve tambŽm
alguma aquisi•‹o da parte das elites de casas existentes. Um exemplo Ž a
R . Souto, a qual em finais do sŽculo XV era socialmente mista e no
sŽculo XVI era habitada sobretudo por membros dos estratos superiores
(ibid.: 47, 54). ƒ interessante notar que D. Diogo de Sousa n‹o proibiu
as fam’lias nobres de entrar em Braga, embora elas fossem todas de fam’-
lias secund‡rias, dado que nenhum nome importante se encontrava a
viver em Braga. A raz‹o Ž —bvia, se nos recordarmos dos eventos de
finais da dŽcada de 1470: o Arcebispo n‹o estava interessado em ne-
nhum competidor. E quanto aos mesteirais? Lendo o êndice, constata-
-se a presen•a de um grande nœmero deles, o que indicia que tambŽm

26 Daqui em diante, a
palavra ÒCidadeÓ com
ÒCÓ maiœsculo ser‡ usa
da apenas quando se
mencionar o espa•o de
Braga com essa qualida-
de. As palavras ÒcidadeÓ
com ÒcÓ minœsculo e
ÒBragaÓser‹o usadas
para denominar o con-
junto Cidade/ Jardim.
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houve uma importante imigra•‹o de membros deste grupo para Braga.
No entanto, ao contr‡rio do que se passava na Idade MŽdia, os mesteirais
passam a estar concentrados no Jardim, o que explica o seu nœmero
relativamente reduzido na Cidade.

A divis‹o entre ambas as ‡reas segundo grupos sociais Ž claramente
vis’vel aqui. Assim, a Cidade Ð centro do poder e mais pr—xima dos cŽus
Ð era habitada sobretudo pelas elites sociais. Estas estavam particular-
mente concentradas em ruas como a do Sousa, Souto, Santa Maria, S.
Marcos (Bandeira, 2000b: 53), as quais eram os principais eixos da Ci-
dade; o terceiro estado estava, Ž claro, concentrado sobretudo em ruas
secund‡rias. Quanto ao Jardim, onde os humanos complementavam a
Natureza atravŽs do seu trabalho f’sico, tornou-se o local mais apropria-
do para as actividades econ—micas dos mesteirais. Estes n‹o estavam a
ser rejeitados, uma vez que faziam parte do Cosmos crist‹o e a sua acti-
vidade era essencial  ̂boa saœde da sua dimens‹o material; estava-se-lhes
simplesmente a mostrar, atravŽs de uma divis‹o espacial, qual era o seu
papel na sociedade de Braga.

Esta divis‹o segundo o estatuto e papel social n‹o foi a œnica coisa que
resultou desta dicotomia Cidade/ Jardim. A an‡lise dos espa•os pœblicos
fora da muralha indica que certas actividades foram concentradas nesta
zona de Braga. Come•ando pelo de grande dimens‹o que se encontra a
norte Ð Campo da Vinha Ð, esta ‡rea Ž o resultado da transforma•‹o de
uma vinha previamente existente (da’ o seu nome) num espa•o dedicado
ao descanso, conversa e passeios relaxados (Oliveira, 1999: 71). H‡ aqui
uma influ•ncia do romano Virg’lio e da sua defesa dos prazeres simples
fora das cidades, locais devotados a conversas ociosas onde as pessoas pu-
dessem descansar da artificialidade da vida citadina (cf. Duby, 1993: 264).
No caso do Campo da Vinha, Ž poss’vel ver a exist•ncia de ‡rvores nesta
‡rea no mapa de 1594, algo que o faria assemelhar-se a um jardim. Basica-
mente, o que se tem aqui Ž o equivalente comunit‡rio dos jardins priva-
dos que podiam ser encontrados nas traseiras das casas.

Outro espa•o pœblico de grande dimens‹o pode ser visto para leste
da Cidade, para alŽm da porta do Souto: o Campo de Santana. Este
espa•o, argumento, era o grande ponto de encontro entre aqueles que
viviam no Cosmos de Braga e aqueles que viviam fora dela. Uma vez
que estes œltimos n‹o partilhavam a mesma ÒalmaÓ com Braga, o local
de encontro apropriado, para que n‹o houvesse nenhuma polui•‹o es-
piritual, era obviamente o mais material: o Jardim. Um conjunto de
estruturas pode ser encontrado neste espa•o pœblico27, por intermŽdio
das quais o contacto era estabelecido.

Para come•ar, esta ‡rea tornou-se o principal centro comercial de
Braga, dado que era aqui que muitos mercadores itinerantes de outras
paragens iam vender os seus produtos. Segundo o Memorial, por forma
a impulsionar esta actividade, o Arcebispo ordenou a constru•‹o de al-
gumas estruturas perto da porta do Souto para apoiar as actividades des-
tes mercadores: uma lugar para descansarem, est‡bulos para os animais e
um alpendre para comerciar (fl. 331v). Estruturas semelhantes foram
igualmente constru’das perto da porta Nova (fl. 333), embora esta ‡rea
n‹o tivesse as mesmas dimens›es e complexidade que o Campo de
Santana tinha. Note-se que em ambos os casos, essas estruturas encon-
travam-se fora das muralhas, uma vez que estes mercadores n‹o eram de
Braga. Finalmente, como a forte actividade comercial gerada aqui atrai-
ria pessoas de diversos locais, quem quer que por qualquer raz‹o tivesse
que entrar na Cidade, f‡-lo-ia directamente atravŽs do eixo R . Sousa/
/ R . Souto, a mais importante e impressionante estrada real de Braga.

Toda esta actividade comercial atra’a v‡rios gŽneros de pessoas rela-
tivamente ˆs quais a Igreja tinha dœvidas quanto  ̂sua religiosidade. Ha-

27 Excepto a fonte, que
foi constru’da em finais
do sŽculo XVI (v.
cap’tulo 9).
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via mercadores, com reputa•‹o de querer enriquecer a qualquer custo;
artistas e actores, com reputa•‹o de libertinagem; ladr›es e prostitutas
(Minois, 2004: 205). Com tais maus exemplos t‹o perto da Cidade, o
Arcebispo n‹o podia ficar passivo. Segundo o Tombo da C‰mara, o
cruzeiro em frente ˆ porta do Souto e, como tal, pr—xima da ‡rea co-
mercial, tinha duas est‡tuas no seu topo: uma representando Cristo na
cruz, enquanto que a outra era uma representa•‹o da Virgem Maria
numa postura de Piet‡ (fl. 97). ƒ interessante notar que o cruzeiro na
porta de S. Marcos, uma ‡rea n‹o comercial, n‹o tinha qualquer est‡tua
na sua parte superior. Como tal, parece ter havido, ao colocar-se a est‡-
tua perto da porta do Souto (e talvez tambŽm uma igual perto da porta
Nova), uma inten•‹o consciente da parte do Arcebispo de catequizar,
por via do sofrimento de Cristo na cruz, as pessoas que l‡ fossem, para
convencer aqueles que duvidavam das virtudes do seu sacrif’cio. Quan-
to ˆ est‡tua da Virgem Maria, foi criada a pensar sobretudo na metade
feminina da popula•‹o, representando o sofrimento da m‹e pela morte
do filho.

Outra estrutura que foi constru’da na mesma altura perto da porta
do Souto, em substitui•‹o de uma mais antiga que se encontrava dentro
da cidade, foi o pelourinho (ADB, Memorial: fl. 331v). Este era basica-
mente um poste (vis’vel no mapa de 1594) onde os criminosos eram
punidos e expostos ao pœblico. Estas puni•›es eram sempre pœblicas por
forma a mostrar que a Justi•a funcionava e intimidar potenciais crimi-
nosos. A sua constru•‹o nesta ‡rea resultou, do meu ponto de vista, de
duas circunst‰ncias: uma, era que com a Cidade a adquirir nesta altura
um car‡cter de ÒalmaÓ, as actividades que envolviam puni•›es f’sicas
deixaram de ser apropriadas para esta ‡rea. Como tal, o seu lugar devia
ser na ‡rea do Cosmos de Braga onde havia uma maior proximidade
com o mundo f’sico: o Jardim. A outra, era que sendo o Campo de
Santana o espa•o pœblico fora da muralha onde havia mais movimento
de pessoas, tanto de Braga como fora dela, era, como tal, o local mais
conveniente para implantar o pelourinho. A sua proximidade  ̂‡rea co-
mercial tornava-o claramente vis’vel para toda a gente, em particular
para aqueles indiv’duos mais problem‡ticos que n‹o se arrependessem
quando vissem as est‡tuas de Cristo e Maria. A sua posi•‹o perto da
porta torn‡-la-ia igualmente vis’vel para quem quer que passasse da Ci-
dade para esta ‡rea.

Cobrindo esta ‡rea pr—xima da porta do Souto, estava a grande massa
do castelo constru’do no sŽculo XIV. Se bem que os castelos pudessem
servir como locais de refœgio, como aconteceu em Braga na dŽcada de
1470, era mais comum servirem como fortes afirma•›es de poder dos
seus senhores Ð no caso de Braga, os arcebispos Ð, sendo que o castelo
de Braga, com as suas torres e muralhas feitas de pedra, transmitia certa-
mente uma ideia de for•a. Assim, D. Diogo de Sousa, ao certificar-se
que o castelo estava integrado neste espa•o pœblico, estava a afirmar a
sua autoridade a uma enorme audi•ncia. A proximidade do castelo das
estruturas que suportavam actividades comerciais e judiciais tornava a
sua presen•a mais imponente. Por forma a torn‡-lo ainda mais impres-
sionante, as muralhas do castelo, que atŽ ent‹o eram feitas de pedra
irregular, foram reconstru’das com pedra esquadriada (ibid.: fl. 331v).
Desta forma, o prest’gio do simbolismo do quadrado foi associado com
o castelo (cujas torres j‡ eram quadradas).

A estrutura mais not—ria do Campo de Santana era a capela de San-
tana, a meio dela. O edif’cio tinha oito lados e era cercado por doze
colunas (colocadas numa forma circular, como se pode ver no mapa de
1594) com inscri•›es datadas do per’odo romano e que tinham sido
recolhidas das ru’nas romanas da antiga Bracara Augusta ou de outros
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locais na vizinhan•a de Braga (ADB, Memorial: fl. 331). Algumas l‡pi-
des romanas com inscri•›es foram tambŽm inseridas nas paredes da ca-
pela (ibid.). Estas refer•ncias expl’citas ao passado romano da cidade
mostram que o prop—sito desta estrutura n‹o era somente o de fazer o
espa•o envolvente sagrado. Qual era ent‹o a inten•‹o de D. Diogo de
Sousa ao construir esta capela?

Um ponto de partida para responder a esta quest‹o s‹o as pr—prias
colunas romanas. ConvŽm notar, antes de mais nada, que as colunas
romanas eram apenas um sortido de diferentes tipos (miliares e come-
morativas) que estavam fora do seu contexto original (Cunha, 1634-35:
11-20).

O elemento do passado que mais se destaca nestas colunas s‹o as
letras. As letras, ou de uma forma mais abstracta a Palavra, s‹o todo-
-poderosas na tradi•‹o crist‹. Elas t•m poder criativo (foi atravŽs da Pa-
lavra que Deus criou o mundo) e s‹o o meio de comunica•‹o com a
humanidade (a B’blia) (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 501, 502). No
caso espec’fico de Braga, as letras das colunas n‹o s‹o umas letras quais-
quer: elas s‹o letras romanas que recuam aos dias ÒperfeitosÓ do impŽrio
romano, sob o qual tanto Braga como a Cristandade nasceram e tiveram
a sua primeira exist•ncia estabelecida. H‡, assim, uma tentativa de legi-
timar o poder e o prest’gio de Braga atravŽs da refer•ncia a um passado
ilustre e antigo.

O ponto seguinte Ž o nœmero de colunas Ð doze Ð, o qual n‹o Ž
casual. Doze Ž o nœmero de elei•‹o, do povo de Deus, da Igreja (Fer-
guson, 1966: 154; Chevalier e Gheerbrant, 1994: 272). Quando Jesus
escolheu doze disc’pulos proclamou, em nome de Deus, a inten•‹o de
escolher um novo povo (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 272). A dispo-
si•‹o circular destas colunas tambŽm afirma atravŽs do simbolismo do
c’rculo a inexist•ncia de diferen•as entre este povo: s‹o todos um em
Deus. Tendo em conta que isto Ž Braga, Ž o povo de Deus Ð a Igreja de
Braga Ð que se encontra representada aqui. As colunas, que eram caiadas
(Argote, 1732: 244), partilhando assim do simbolismo do branco, e que
tinham um car‡cter de axis mundi, mostram as funda•›es fortes e puras
da Igreja de Braga.

Os dias ÒperfeitosÓ dos prim—rdios est‹o, como tal, de volta, com a
capela de Santana, a meio do c’rculo, actuando como garante de tal.
Note-se tambŽm que a capela tem um plano central e oito lados, uma
forma encontrada em baptistŽrios de alguns edif’cios religiosos paleo-
-crist‹os e onde o sacramento do baptismo era executado. Desta forma,
h‡, uma vez mais, uma clara refer•ncia ˆs origens, com a capela actuan-
do como mediador, n‹o s— entre o CŽu e a Terra, mas tambŽm, neste
caso, entre a Antiga e a Nova Braga, com as l‡pides romanas inseridas
nas paredes a refor•arem essa liga•‹o.

ƒ bastante prov‡vel que D. Diogo de Sousa se tenha inspirado a
utilizar restos do mundo Cl‡ssico na sequ•ncia de duas visitas que fez a
R oma em 1493 e 1505, onde certamente observou como o passado
romano estava a ser utilizado pelos papas para criar uma nova Roma. O
Arcebispo estava assim a emular R oma e a colocar Braga ao mesmo
n’vel.

A refer•ncia ao passado romano n‹o era a œnica coisa da Antiguida-
de atravŽs da qual o Arcebispo emulou Roma. O œltimo edif’cio pœbli-
co no Campo de Santana Ð a igreja de Nossa Senhora a Branca, no seu
limite leste Ð refere-se ao epis—dio em que a Virgem apareceu no calor
do Ver‹o no Monte Esquilino em R oma, branquando-o com neve,
mostrando o seu desejo que fosse ali constru’da uma igreja dedicada a
ela (Carvalho da Costa, 1706, vol. I: 155). A igreja que a’ veio a ser
constru’da, Santa Maria Maggiore, Ž considerada a primeira igreja crist‹
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dedicada ˆ Virgem Maria. O culto de Maria tornou-se de enorme im-
port‰ncia no decorrer da Idade MŽdia dado que, sendo simultaneamen-
te m‹e e mulher de Deus, era a principal intercessora da humanidade
junto de Deus (Duby, 1993: 155, 156). Ali‡s, a import‰ncia de Maria
era tal que a Igreja identificava-se fortemente com ela; a Igreja era o
corpo de Maria (ibid.: 156). A Igreja torna-se, como tal, a mulher na
qual Deus faz-se carne atravŽs de Jesus; por intermŽdio de Maria, a hu-
manidade une-se a Deus (ibid.). Esta identifica•‹o entre Maria e a Igreja
acaba por celebrar a soberania da Igreja Cat—lica R omana (ibid.). Ten-
do em conta a import‰ncia deste culto entre os cat—licos, torna-se mais
compreens’vel que D. Diogo de Sousa tenha ordenado a constru•‹o
desta igreja. Ao evocar-se o epis—dio do aparecimento da Virgem no
Monte Esquilino, a antiguidade do seu culto em Braga estava tambŽm a
ser afirmada. Desta forma, Braga proclamava-se como um dos grandes
palcos da hist—ria religiosa crist‹, ao mesmo n’vel que Roma, algo que
era obviamente prestigioso para a cidade.

Estes dois œltimos edif’cios permitem compreender melhor a raz‹o
pela qual este espa•o pœblico foi chamado de Campo de Santana. Santa
Ana era m‹e de Maria e av— de Cristo, as duas figuras mais emblem‡ticas
do catolicismo. Ela est‡, como tal, fortemente associada ˆs origens do
catolicismo, com o nascimento primordial. No caso deste Campo, o
seu nome est‡ a ser tomado de emprŽstimo de modo a enfatizar as men-
sagens que est‹o a ser comunicadas acerca das origens prestigiosas de
Braga.

Mas, para que audi•ncia era este complexo programa no Campo de
Santana dirigido? Certamente para aqueles que residiam fora de Braga.
Contudo, n‹o havia gente de todo o mundo que se dirigisse com fre-
qu•ncia a Braga. Haveria alguns grupos em mente quando este progra-
ma foi organizado? Uma forma de responder a esta quest‹o Ž ver de
onde s‹o provenientes as estradas que v•m dar a este Campo: nordeste,
leste e sudeste. As primeiras duas faziam parte de estradas regionais que
cruzavam o norte de Portugal numa direc•‹o leste-oeste, correspon-
dendo assim com o territ—rio que pertencia ˆ arquidiocese de Braga.
Note-se que Braga estava pr—xima da costa, o que levava a que estas
estradas ligassem a maior parte dos lugares que estavam sob a sua jurisdi-
•‹o. Quanto ˆ outra estrada, leva directamente a Guimar‹es, a maior
cidade da arquidiocese. A Igreja de Braga tinha frequentes disputas com
o Cabido de Guimar‹es porque este œltimo considerava-se fora da juris-
di•‹o de Braga e sob a autoridade directa de Roma, algo que a Igreja de
Braga n‹o aceitava (Soares, 1983: 6; 1997: 63). Assim, do meu ponto de
vista, estas constituiam as duas principais audi•ncias deste programa; a
popula•‹o da arquidiocese em geral e a de Guimar‹es em particular.
Note-se que n‹o existe um programa semelhante na estrada para sudo-
este, que segue para a cidade do Porto, a maior do Norte de Portugal, e,
para alŽm dela, para a capital do reino, Lisboa. O Arcebispo estava, as-
sim, mais preocupado em reafirmar a autoridade da Igreja de Braga no
seu territ—rio ap—s um per’odo de fraqueza28.

O œltimo espa•o fora da muralha de que irei falar Ž o Campo dos
RemŽdios, para sudeste da Cidade, em frente  ̂porta de S. Marcos. Foi
aqui que um hospital de grandes dimens›es dedicado a S. Marcos foi
constru’do (ADB, Memorial: fl. 32). Parece que o nome desta ‡rea se
relacionava com a exist•ncia prŽvia de uma pequena capela medieval
neste local alegadamente contendo o tœmulo de S. Jo‹o Marcos, bispo
crist‹o e m‡rtir, que praticou todo o gŽnero de milagres na cura de
enfermidades f’sicas daqueles que procuravam a sua protec•‹o (Figuei-
redo, ms. [1723-24]: fl. 69v). Assim, este espa•o pœblico ao contr‡rio
dos outros no Jardim, era dedicado  ̂cura de doen•as f’sicas, embora, ˆ

28 Ainda dentro deste
t—pico de afirma•‹o
face a outras cidades do
territ—rio, convŽm
notar que o edif’cio da
C‰mara de Braga tinha
dois andares superiores,
ao passo que as c‰maras
de outras cidades
importantes deste
territ—rio, como
Guimar‹es e Viana do
Castelo (cujos edif’cios
ainda est‹o intactos),
tinham somente um
andar superior.
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semelhan•a dos outros, estivesse relacionado com aquilo que se consi-
derava a dimens‹o material da vida. Uma caracter’stica interessante des-
te hospital Ž de que n‹o era apenas mais um hospital a juntar aos exis-
tentes. Pelo contr‡rio: D. Diogo de Sousa incorporou neste hospital
todos os hospitais que atŽ ent‹o tinham existido em Braga (ADB, Me-
morial: fl. 32) Ð por outras palavras, criou um hospital central. Desta
maneira, a divis‹o de cuidados que tinha existido anteriormente foi co-
locada de lado em favor de um hospital unificado que servia toda a
popula•‹o da cidade bem como peregrinos procurando abrigo.

A administra•‹o deste hospital foi inicialmente dada ˆ C‰mara de
Braga, embora em 1559 tenha passado para a Miseric—rdia (O liveira,
1999: 169). Esta institui•‹o apareceu inicialmente em Lisboa em 1498 e
o seu modelo depressa foi copiado por outras cidades portuguesas (Al-
meida 1993: 186-189), alcan•ando Braga por volta de 1513, estando
inicialmente instalada no claustro da Catedral29 (Oliveira, 1999: 119). O
principal prop—sito desta institui•‹o era a pr‡tica de obras de miseric—r-
dia (Almeida, 1993: 186). Estas eram catorze: sete espirituais e sete cor-
porais (note-se a refer•ncia ao nœmero sete, o nœmero perfeito, atravŽs
do qual a humanidade une-se a Deus). R elativamente ˆs primeiras, elas
eram: ensinar os simples, dar bom concelho a quem o pede, castigar
com caridade os que erram, consolar os tristes e desconsolados, perdoar
os que ofendem, sofrer injœrias com paci•ncia e rogar a Deus pelos vi-
vos e pelos mortos (ibid.). R elativamente ˆs œltimas: remir os cativos e
visitar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus, dar de comer aos
famintos, dar de beber aos sequiosos, dar pousada aos peregrinos e po-
bres e enterrar os mortos (ibid.). Por outras palavras, as Miseric—rdias
estavam vocacionadas para a pr‡tica da virtude crist‹ da Caridade para
com os elementos mais pobres da sociedade. A introdu•‹o desta insti-
tui•‹o permitiu, como tal, a uniformiza•‹o e ordena•‹o dessas pr‡ticas
em Portugal (ibid.: 185).

R elativamente aos seus membros, a aristocracia e o terceiro estado
deviam estar sempre representadas, metade de cada lado. Esta aparente
igualdade esconde o facto de o provedor dever sempre ser um membro
da elite (ibid.: 187), o que significava na pr‡tica que estas institui•›es
eram controladas pela elite. No caso de Braga, os arcebispos tinham
sempre uma palavra a dizer na administra•‹o da Miseric—rdia (e.g. Cos-
ta, 1993: 74; O liveira, 1999: 71). N‹o obstante, a associa•‹o de um
nœmero igual de membros da elite e (dos estratos superiores) do terceiro
estado, e a ajuda dada aos membros mais pobres da sociedade, fizeram
desta institui•‹o um garante do equil’brio e ordem social (Almeida,
1993: 193).

Esta œltima observa•‹o, no caso de Braga, pode ser ainda mais desen-
volvida ao tomar em considera•‹o o nome dado ao novo hospital: Esp’-
rito Santo. Esta refer•ncia ao Esp’rito Santo Ž bastante interessante uma
vez que aponta para os trabalhos do monge Cisterciense Joachim de
Flore. Ele defendeu no sŽculo XII uma teoria na qual a hist—ria da hu-
manidade era um progresso linear em direc•‹o a uma era de paz, des-
canso e contempla•‹o: a Idade do Esp’rito Santo (Minois, 2000: 222-
-225). Ele considerava que entretanto os humanos viviam noutra era Ð a
Idade do Novo Testamento ou do Filho Ð, que come•ara com a vinda
de Cristo. O per’odo anterior a este Ð a Idade do Velho Testamento ou
do Pai Ð era o primeiro da hist—ria humana (ibid.). Esta teoria n‹o foi
certamente bem vista pela Igreja, a qual, apesar de tambŽm ter uma
no•‹o linear de tempo, considerava que a presente idade era a œltima
antes do fim do mundo e que mais nenhuma mudan•a era poss’vel (ibid.:
226, 227). Infelizmente para a Igreja, os muitos descontentes por essa
Europa fora com a ordem senhorial adoptaram este esquema na cren•a

29 Actualmente
conhecida por
Miseric—rdia Velha
(Oliveira 1999: 119).
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que uma outra idade era poss’vel, uma idade com uma nova religi‹o,
livre, espiritual e sem hierarquias (ibid.: 270-274). Rebeli›es e fermen-
to religioso tornaram-se uma constante ap—s finais do sŽculo XIV, em
particular na Europa Central (ibid.). No caso de Braga (e Portugal), se
bem que fosse do interesse da elite preservar a ordem social existente,
havia igualmente o risco de uma subvers‹o violenta. Assim, no in’cio
do sŽculo XVI, parece haver um compromisso entre ambas as posi•›es:
a Idade do Esp’rito Santo tinha chegado, como o nome do hospital
indicava, contudo, em vez de igualdade, havia a virtude crist‹ da Cari-
dade. Esta, era uma caridade que se pretendia que fosse genu’na e n‹o
c’nica; da’ a cuidadosa organiza•‹o das Miseric—rdias. Todavia, a ordem
social existente e as suas desigualdades, acabaram por persistir. Ali‡s,
basta notar que o hospital foi constru’do no, e tomou o seu nome do,
tœmulo de um bispo. Note-se aqui uma valoriza•‹o da figura episcopal,
mas desta vez como curador de doen•as f’sicas.

Tem interesse notar que enquanto nos programas da Catedral e do
Campo de Santana h‡ uma •nfase no tempo circular com um regresso
da perfei•‹o dos in’cios, aqui, h‡, ao invŽs, um tempo linear progres-
sivo que termina numa era de plenitude. Por outras palavras, para di-
ferentes dimens›es da actividade do Arcebispo, ora se regressa ˆ Idade
do Ouro Cl‡ssica, ora se projecta o futuro numa fraternal Idade do
Esp’rito Santo.

A •nfase na caridade tambŽm trouxe mudan•as relativamente  ̂po-
si•‹o das leprosarias. As mais velhas foram abandonadas e uma nova foi
constru’da (ADB, Memorial: fl. 332), sem surpresa designada de S. L‡-
zaro, no espa•o do Jardim, perto do hospital. ƒ assim dada mais digni-
dade aos leprosos, embora seja œtil notar que eles permaneceram fora da
‡rea espiritual de Braga. ƒ poss’vel ver nesta atitude face aos leprosos a
influ•ncia da Ordem de S. Francisco, que os defendia e era a campe‹ das
pr‡ticas da caridade entre os cat—licos. Ali‡s, esta Ordem tinha-se tam-
bŽm instalado por esta altura em Braga, tendo o Arcebispo apoiado a
constru•‹o de um mosteiro franciscano a cerca de 1.5 km a noroeste de
Braga em S. Frutuoso (ibid.: fl. 332v), bem como uma casa vizinha para
dar apoio a peregrinos (ibid.: 333v, 334v).

Concluindo, como se viu ao longo deste e do cap’tulo anterior,
ocorreu uma profunda redefini•‹o do car‡cter do espa•o de Braga e da
sua identidade no in’cio do sŽculo XVI sob a lideran•a de D. Diogo de
Sousa, cujas ac•›es foram bastante mais complexas do que an‡lises ante-
riores haviam sugerido. Contudo, se o Arcebispo estava a contar que
esta nova cidade marcaria a (re)emerg•ncia de uma era de plenitude e o
fim da hist—ria ent‹o ele estava errado, como os seus sucessores depressa
descobririam.
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8. A R eforma Cat—lica

Apesar dos melhores esfor•os da parte de D. Diogo de Sousa para
construir a (na sua perspectiva) cidade ideal, Braga fazia parte de uma
complexa rede, o que significava que a interac•‹o com outros elemen-
tos faria dessa estabilidade uma situa•‹o tempor‡ria. Como tal, na dŽca-
da de 1540, come•ou a tornar-se evidente para a elite da cidade que um
conjunto de circunst‰ncias estava a amea•ar a identidade crist‹, ou mais
correctamente cat—lica, de Braga. Assim, nas dŽcadas seguintes um con-
junto de medidas foi tomado por sucessivos arcebispos, coadjuvados pelo
Cabido e C‰mara, por forma a reafirmar essa identidade. Estas medidas
podem ser vistas como fazendo parte de um movimento de reforma
mais alargado que estava ent‹o a ocorrer na Europa cat—lica e que mais
tarde ficou conhecido por Contra-R eforma embora R eforma Cat—lica
seja um termo mais apropriado uma vez que houve uma completa reor-
ganiza•‹o da vida cat—lica e n‹o somente diferen•as teol—gicas com os
protestantes (Tourault, 1998: 215).

No caso de Braga, as circunst‰ncias para tal foram as seguintes: a
R eforma Protestante, o cripto-judaismo e um persistente paganismo.

Come•ando com a primeira delas, o movimento protestante teve
in’cio em 1517 por iniciativa de Martinho Lutero na Alemanha. A dou-
trina deste monge pode ser basicamente resumida em tr•s pontos: um, Ž
que a salva•‹o Ž obtida somente pela fŽ, sendo a pr‡tica de boas obras
inœtil (Tourault, 1998: 206). O segundo Ž o de que todos os crist‹os s‹o
iguais atravŽs do baptismo, algo que os fazia a todos padres e, como tal,
parte da ordem eclesi‡stica (ibid.). Quanto ao terceiro ponto, h‡ uma
refuta•‹o da autoridade espiritual do papa e da Igreja, passando a ser
poss’vel a qualquer crist‹o ler e compreender o verdadeiro significado
da B’blia (ibid.). Estas teses eram obviamente inaceit‡veis para a Igreja
Cat—lica. Esta n‹o era a primeira vez que a doutrina oficial da Igreja era
questionada, dado que isso foi uma constante ao longo da Idade MŽdia
(ibid.: 86-90, 152-156, 193-196). Contudo, quer atravŽs do di‡logo,
quer atravŽs da for•a, todos estes desafios anteriores tinham sido even-
tualmente resolvidos, com a Igreja mantendo a posi•‹o predominante
na Europa. Todavia, desta vez as coisas foram diferentes: as ideias pro-
testantes espalharam-se depressa e na dŽcada de 1540 a maior parte da
Europa do Norte estava separada da autoridade espiritual da Igreja. Isto
mergulharia a maior parte do continente em guerras religiosas por mais
de um sŽculo atŽ 1648 quando os Europeus aceitaram relutantemente
esta divis‹o sob os termos do Tratado de Vestef‡lia.

J‡ quanto ao cripto-judaismo, convŽm lembrar que os judeus em
Portugal tinham sido convertidos ˆ for•a ao cristianismo em 1497 (v.
cap’tulo 6). Contudo, por esta convers‹o n‹o ter sido sincera, muitos
mantiveram a sua religi‹o, apesar de a Coroa ter concedido um per’odo
de adapta•‹o de vinte anos (Magalh‹es, 1993b: 475-477; Mea, 1998:
435). Ë medida que a popula•‹o crist‹ come•ou a notar que muitos
judeus eram apenas crist‹os de nome, alguns conflitos emergiram (ibid.;
ibid.). Tal tambŽm aconteceu em Braga, dado que na visita inquisitorial
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de 1558, 23 judeus foram presos (Mea, 1990: 70). Por outro lado, al-
guns judeus aproveitaram-se do seu novo estatuto crist‹o para preen-
cher lugares na administra•‹o secular e eclesi‡stica, entrando em com-
peti•‹o directa com os crist‹os ÒvelhosÓ, algo que se tornou cada vez
menos aceit‡vel para estes œltimos (Cordeiro Pereira, 1998: 334-336;
Magalh‹es 1993b: 476, 477). Assim, quer por resist•ncia passiva, ou, pa-
radoxalmente, por uma integra•‹o (demasiado) bem sucedida, na dŽcada
de 1540, o problema judeu voltou  ̂superf’cie, com os crist‹os ÒvelhosÓ
considerando a sua exist•ncia uma amea•a  ̂identidade crist‹ de Portugal.

Enquanto no caso do protestantismo a preocupa•‹o centrava-se no
controlo do fluxo de ideias e na reafirma•‹o dos dogmas cat—licos e no
caso do cripto-juda’smo na erradica•‹o de uma minoria, em rela•‹o ˆ
persist•ncia de pr‡ticas pag‹s o problema que se deparava ˆ elite era
bastante mais complexo. Isto porque a maioria da popula•‹o de uma
forma ou outra praticava-as.

No caso espec’fico de Braga, a persist•ncia de pr‡ticas pag‹s resultou
sobretudo de duas circunst‰ncias: uma, era que a maior parte das pessoas
que imigrou para Braga no sŽculo XVI vinham de ‡reas rurais onde
pr‡ticas heterodoxas eram ainda comuns. A outra, era o fraco estatuto
da metade feminina da popula•‹o, que era marginalizada dentro da hie-
rarquia da Igreja (Soares, 1997: 396-401). Nestas circunst‰ncias, n‹o
surpreende encontrar mulheres activamente ligadas a actividades margi-
nais como bruxaria e pactos com o diabo por forma a encontrar solu-
•›es para problemas para os quais a Igreja n‹o tinha uma resposta ade-
quada, em particular problemas emocionais (R osa Araœjo, 1990: 118;
Mea, 1990: 73; Soares, 1997: 396-401).

Um exemplo desta actividade em Braga Ž descrito na visita inqui-
sitorial de 1558, quando uma mulher, durante a noite, fez um pacto
com o diabo, o qual estava representado por uma est‡tua dentro da ca-
pela de S. Miguel (R osa Araœjo, 1990: 115). Para este pacto ser eficaz
ela n‹o devia curvar-se perante o santo e n‹o devia olhar para a cruz
(ibid.). O que acho interessante neste exemplo Ž a exist•ncia de uma
subvers‹o do sentido original da est‡tua, que era o de representar a der-
rota do diabo por S. Miguel. Ao focar a sua aten•‹o somente na repre-
senta•‹o do diabo, esta mulher est‡ a dar-lhe um novo sentido. Por
outras palavras, os significados mudam de acordo com as circunst‰ncias.
Esta forma de comportamento heterodoxo era provavelmente comum
em Braga por essa altura. Contudo, para a Igreja, esta subvers‹o era
problem‡tica dado que o compromisso alcan•ado no in’cio do sŽculo
XVI entre Gra•a e Natureza (v. cap’tulo 6) n‹o estava a ir de acordo
com o esperado.

Por forma a contrariar todas estas amea•as e reafirmar a identidade
cat—lica da cidade, a elite de Braga tomou um conjunto de medidas.

Um dos mais eficazes e not—rios instrumentos ao servi•o da R efor-
ma Cat—lica era a Inquisi•‹o (e.g. Mea, 1998: 432-441). Esta era um
tribunal religioso criado com o objectivo de reprimir as heresias e rein-
corporar na Igreja aquelas ovelhas que se tinham extraviadas. Ap—s um
falso come•o na dŽcada de 1530, ela come•ou a funcionar regularmente
a partir de 1547. O seu modus operandi era geralmente atravŽs de visitas
inquisitoriais a locais suspeitos onde, atravŽs de serm›es, os residentes
locais eram convidados a denunciar espontaneamente os seus pecados e
os dos outros por forma a obterem a absolvi•‹o.

Um processo semelhante de inquŽrito sobre os h‡bitos dos seus ha-
bitantes foi conduzido pelos arcebispos ou os seus delegados durante
visitas sistem‡ticas ˆ cidade ou a outros locais da arquidiocese para in-
quirir acerca dos h‡bitos dos seus habitantes (Soares, 1997: 433), como
na par—quia de Santiago em 1562 (ibid. 1986/ 87). Este papel mais vigi-
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lante dos arcebispos para com o seu rebanho foi uma das decis›es do
Conc’lio de Trento (1546-1563), onde uma defini•‹o mais cuidadosa
dos dogmas cat—licos tambŽm teve lugar (Tourault, 1998: 219).

Outra decis‹o importante deste Conc’lio foi a cria•‹o de semin‡rios
por forma a inculcar devo•‹o e o esp’rito de religi‹o nos adolescentes
que desejavam ser padres (ibid.: 220, 221). Assumia-se que quanto mais
novos eles come•assem a vida religiosa, menores eram as possibilidades
de ficarem atra’dos pelos prazeres do mundo (ibid.). Afinal de contas, os
bispos precisavam de ser apoiados por clŽrigos eficientes se queriam que
a R eforma Cat—lica fosse bem sucedida. Os arcebispos de Braga n‹o
perderam tempo em implementar esta medida e j‡ em 1571 o primeiro
semin‡rio da Pen’nsula IbŽrica come•ou a ser constru’do no lado sul do
Campo da Vinha (Oliveira, 1999: 73). No mapa de 1594 a larga massa
do semin‡rio, chamado S. Pedro, j‡ Ž vis’vel. Na minha perspectiva, a
sua constru•‹o nesta ‡rea n‹o foi casual. Como mencionei no cap’tulo
anterior, esta ‡rea tornara-se a mais sossegada da cidade, um local favo-
r‡vel  ̂medita•‹o. Estas qualidades fizeram desta ‡rea o local mais apro-
priado para educar jovens que desejassem ser padres.

Houve igualmente em meados do sŽculo XVI importantes mudan-
•as no sistema educativo portugu•s, tendo a pedagogia nos colŽgios e
universidades sido entregue aos Jesu’tas (Mendes, 1993: 406). O prop—-
sito era garantir que o ensino estava de acordo com os dogmas cat—licos
(ibid.). Em Braga, um pequeno colŽgio de humanidades estava em fun-
cionamento desde 1531, ensinando latim, gram‡tica e l—gica (Maur’cio,
2000: 29). Acreditava-se na altura que sendo o latim o ve’culo de todo
o conhecimento, quer Cl‡ssico quer crist‹o, o estudante deveria ser ca-
paz de o falar correctamente de modo a facilitar a pr‡tica da vida crist‹
(Delumeau, 1994: 84). Tal como noutros estabelecimentos de ensino
em Portugal, a direc•‹o deste colŽgio, chamado S. Paulo, foi entregue
em 1560 aos Jesu’tas (O liveira, 1999: 135). Para alŽm de ensinar, os
Jesu’tas estavam tambŽm interessados num contacto mais pr—ximo com
os habitantes de Braga, atravŽs de confiss›es e serm›es (ibid.: 137). As-
sim, por forma a apoiar estas actividades, uma nova igreja, tambŽm cha-
mada S. Paulo, foi constru’da entre 1567 e 1590 (ibid.: 135-137), sendo
j‡ vis’vel no mapa de 159430 (fig. 18).

Foi tambŽm em meados do sŽculo XVI, mais precisamente entre 1544
e 1549 (ADB, S. JosŽ, 1759: 12), que o primeiro convento feminino de
Braga foi constru’do. Este Ž o edif’cio com alpendre e torre, cuja fachada
ocupa a maior parte do lado norte do Campo dos RemŽdios no mapa de
1594. A iniciativa veio do bispo coadjutor de Braga Fr. AndrŽ de Tor-
quemada, que chegou mesmo a oferecer uma casa que tinha nessa ‡rea,
bem como a comprar outras que estavam adjacentes e a demoli-las, por
forma a construir o convento (ibid.: 11). Segundo uma c—pia datada de
1699 do documento original da funda•‹o deste convento, houve tr•s ra-
z›es por detr‡s da sua constru•‹o: a presen•a de um convento enobrecia e
engrandecia a cidade; Cristo era servido com isso; e a popula•‹o era con-
solada e edificada com o exemplo das pessoas virtuosas que viviam no
convento (BNA, 54-VIII-24, n.¼ 72). As duas primeiras raz›es est‹o pr—-
ximas uma da outra: a identidade de Braga tinha um car‡cter fortemente
nobre e crist‹o e, como tal, a institui•‹o de um convento, cujos membros
estavam pr—ximos de uma condi•‹o espiritual mais elevada, era uma for-
ma de refor•ar e reafirmar atravŽs da sua presen•a material a identidade da
cidade. Relativamente  ̂terceira raz‹o, como mencionei antes, as mulhe-
res eram bastante activas na pr‡tica de actividades heterodoxas em Braga.
Este convento seria, neste contexto, uma forma de educar as mulheres de
Braga na pr‡tica das virtudes crist‹s e, simultaneamente, de abandonar um
comportamento mais heterodoxo. A presen•a de um bispo na institui•‹o

30 As duas janelas
rectangulares que s‹o
vis’veis na fachada n‹o
s‹o originais (fig. 18).
A sua forma sugere
uma adi•‹o ocorrida
em meados do sŽculo
XVIII; note-se que elas
j‡ s‹o vis’veis no mapa
de c. 1757.
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deste convento e a sua coloca•‹o sob a tutela dos arcebispos (ADB, S.
JosŽ, 1759: 13) s‹o indica•›es da import‰ncia que este convento tinha
para os senhores da cidade.

A localiza•‹o do convento foi bem escolhida. Note-se que se en-
contra no Campo dos R emŽdios uma ‡rea reservada ao tratamento de
enfermidades f’sicas. Neste caso, o convento tambŽm trataria uma outra
enfermidade, mais precisamente aquelas relacionadas com pr‡ticas hete-
rodoxas. Ali‡s, o nome do convento Ž bastante sugestivo: Nossa Senho-
ra dos RemŽdios, Piedade e Madre de Deus (ibid.: 12). RemŽdios con-
tra a heterodoxia, presumivelmente. ƒ por isso que o bispo se deu ao
trabalho de dar a sua pr—pria propriedade bem como a adquirir outras
na vizinhan•a em vez de procurar por algum espa•o livre noutra zona,
relativamente ao qual havia bastante nos arredores.

Houve igualmente uma quarta raz‹o por detr‡s desta constru•‹o e
que n‹o Ž mencionada no documento de funda•‹o. Nessa altura, havia
um nœmero consider‡vel de fam’lias nobres a morar em Braga, algo que
n‹o era normal durante a Idade MŽdia. Tendo em conta que em muitas
fam’lias nobres era geralmente o filho primogŽnito que herdava os bens
da fam’lia, tal significava que a maior parte das mulheres eram for•adas a
viver em conventos (Monteiro, 1993: 282). Olhando para as genealogias
de diversas fam’lias de Braga, Ž vulgar encontrar duas ou tr•s irm‹s em
cada gera•‹o irem viver juntas para o mesmo convento (Afonso, 1954,
1962, 1968, 1969, 1970, 1975). Desta forma, elas fariam companhia
uma  ̂outra e continuariam pr—ximas dos seus parentes que viviam fora
dos conventos. Quanto aos arcebispos, arranjariam desta forma um su-
primento constante de freiras para o convento. Contudo, havia o pro-
blema de muitas destas mulheres n‹o serem freiras por convic•‹o, ten-
do, ao invŽs, sido for•adas a esta condi•‹o. Como tal, muitas delas n‹o
eram as escolhas mais apropriadas para servir de modelo das virtudes
crist‹s ˆs mulheres de Braga, algo que se tornaria cada vez mais evidente
mais tarde (v. cap’tulo 10).

Por forma a promover uma disciplina mais rigorosa e uma entrega
espiritual mais profunda entre os fiŽis, o clero na Europa cat—lica tam-
bŽm encorajou a forma•‹o de novas confrarias, de cujos membros se
esperava que se juntassem somente como uma express‹o de devo•‹o
religiosa (Friedrichs, 1995: 80). Braga tambŽm fez parte deste movi-
mento, com todo o gŽnero de confrarias a aparecerem a partir de mea-
dos do sŽculo XVI. Aquelas dedicadas  ̂Paix‹o de Cristo eram bastante
populares, sendo que os seus membros, atravŽs da mem—ria do sofri-
mento de Cristo na cruz, procuravam levar uma vida mais humilde e
virtuosa (Marques, 1993). TambŽm populares eram as confrarias das al-
mas, cujos membros atravŽs de missas e ora•›es, procuravam acelerar a
transfer•ncia para o CŽu das almas que sofriam no Purgat—rio devido
aos seus pecados. A maior em Braga era a dedicada a S. Vicente, tendo
sido fundada em 1588 (AISV, Livro Termos S. Vicente, 1594-1609: 3),
sendo muitos dos seus membros provenientes do terceiro estado. Havia
atŽ confrarias que estavam misturados com certos of’cios, como a dedi-
cada a S. Crispim e S. Crispiniano, fundada em 1629, e cujos membros
eram sapateiros encarregues de olhar pelo bem espiritual uns dos outros
(ADB, Estatutos S. Crispim e S. Crispiniano, 1731: 3, 4v).

Uma rede de confrarias envolvendo diversos aspectos da vida social
foi assim criada, para facilitar uma melhor absor•‹o do modo de vida
crist‹o pelos seus membros. Tornou-se assim comum que um indiv’duo
fizesse parte de diversas confrarias.

Um dos edif’cios mais complexos constru’do em meados do sŽculo
XVI em Braga foi a nova igreja da Miseric—rdia, a norte do claustro da
Catedral e onde as ruas do Sousa e Souto se encontram. Foi em 1554
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que esta irmandade decidiu, com a aprova•‹o do arcebispo, construir
esta igreja (Senna Freitas, 1890, vol. II: 174), cuja constru•‹o teve in’-
cio em 1562, tendo sido terminada poucos anos depois (Oliveira, 1999:
119, 121). Tendo em conta o facto de que a igreja que hoje se v• tem
algumas modifica•›es setecentistas, convŽm olhar para a sua mais antiga
imagem conhecida, do mapa de 1750 (fig. 10), por forma a se poder ter
uma ideia daquilo que parecia, com excep•‹o das est‡tuas que ladeiam a
porta principal e que datam de 1735 (ibid.: 121). Aqui, pode ver-se
uma escada ligando a entrada da igreja com a rua, a qual, devido ao seu
simbolismo de liga•‹o entre o CŽu e a Terra, Ž uma forma de dar mais
•nfase  ̂sacralidade desta igreja. Quanto ao edif’cio em si, era de grande
dimens‹o, seguindo as linhas da arquitectura Cl‡ssica, como a porta em
arco e as colunas cor’ntias (ainda hoje vis’veis). O uso de linhas Cl‡ssicas
tornou-se poss’vel ap—s a dŽcada de 1540 gra•as ˆ publica•‹o de diver-
sos tratados de arquitectura com numerosas representa•›es das ordens
Cl‡ssicas (Moreira, 1995a: 350). A publica•‹o destes tratados fazia parte
do movimento europeu mais amplo de recupera•‹o do passado Cl‡ssi-
co, geralmente conhecido pelos historiadores como Renascimento. Em
Portugal, os trabalhos do italiano Sebastiano Serlio foram bastante po-
pulares sendo que se considerava que representavam o ÒverdadeiroÓ
modelo das linhas Cl‡ssicas (ibid.: 351). Note-se contudo que estas for-
mas Cl‡ssicas n‹o eram muito diferentes das precedentes uma vez que
ambas seguiam os mesmos arquŽtipos estruturais, o que significa que o
simbolismo era basicamente o mesmo. Assim a porta em arco seria facil-
mente reconhec’vel como uma entrada para uma dimens‹o mais sagrada
e as colunas como representa•›es do axis mundi.

A igreja resultante era um edif’cio imponente que seria imposs’vel
para quem quer que ali passasse ignorar, alŽm de que tendo em conta
que este era o principal eixo da cidade tal significava que praticamente
toda a gente estava familiarizada com ela. Contudo, porque raz‹o aque-
les que a constru’ram desejavam criar um tal impacto?

ConvŽm lembrar o que foi dito previamente acerca da cr’tica pro-
testante da pr‡tica cat—lica das boas obras como forma de assegurar a
salva•‹o. Em Portugal, a pr‡tica da caridade estava organizada em redor
das Miseric—rdias, e talvez n‹o seja surpreendente que uma nova igreja
tenha sido constru’da nessa altura. A Miseric—rdia est‡ assim a deixar o
espa•o discreto do claustro da Catedral e atravŽs de uma presen•a pœbli-
ca mais vis’vel estava a reafirmar a import‰ncia da pr‡tica da caridade
como essencial para garantir a salva•‹o.

Tem igualmente interesse notar que em 1565 a C‰mara decidiu abrir
dentro da cidade e em frente a esta igreja, uma nova rua chamada R .
Nova da Miseric—rdia (Arquivo Municipal, 1976: 749). Esta Ž a rua que
se v• no mapa de 1594 perpendicular ao eixo R . Sousa/ R . Souto, cor-
tando a metade superior da cidade em duas metades e abrindo uma nova
porta na parte norte da muralha, chamada S. Ant—nio. Tanto a localiza-
•‹o como o nome da rua deixam poucas dœvidas de que a igreja da
Miseric—rdia foi a principal raz‹o por detr‡s da sua abertura. Esta rua
permitia um novo campo de vis‹o directamente para a fachada da igre-
ja, focando, como tal, toda a aten•‹o nela e fazendo mais sentida a sua
presen•a.

Contudo, uma an‡lise mais cuidadosa revela um quadro ainda mais
complexo por detr‡s da constru•‹o da igreja e da rua. Como mencionei
no cap’tulo 6, a Cidade estava organizada segundo um esquema carto-
gr‡fico cosmol—gico com um eixo em T que a dividia em tr•s partes
correspondentes aos tr•s continentes ent‹o conhecidos (çsia, çfrica e
Europa). Com a abertura da R . Nova da Miseric—rdia, a barra vertical
do T foi prolongada mais para norte. A adi•‹o de uma extens‹o ao T
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n‹o mudou o simbolismo da cruz que lhe estava associado e que j‡ foi
analisado no cap’tulo 6. A grande mudan•a com esta adi•‹o foi que, ao
invŽs de tr•s continentes representados, havia agora quatro. Este quarto
continente era obviamente a AmŽrica, que j‡ era bem conhecida nessa
altura. ƒ interessante olhar para o sector noroeste da Cidade no mapa de
1594 e ver como estava representado este novo continente (a çsia esta-
va agora reduzida ao sector nordeste31). O aspecto mais not‡vel desse
sector era um largo espa•o aberto que ocupava a maior parte da sua ‡rea
e que era designado de Campo do Arcebispo (ibid.). Este espa•o era
algo irregular, sem quaisquer ruas, edif’cios ou jardins; uma ‡rea mais
pr—xima das condi•›es do Caos e, como tal, completamente diferente
do resto da cidade. Isto obviamente levanta a quest‹o de porque Ž que
esta ‡rea tinha um papel central na representa•‹o do continente Ameri-
cano. Tal pode ser melhor respondido atravŽs da leitura das descri•›es
que estavam ent‹o a ser escritas sobre o Brasil, a ‡rea da AmŽrica com a
qual os Portugueses estavam mais familiarizados. Inicialmente, era visto
como uma terra edŽnica povoada por pessoas inocentes mas, ˆ medida
que os contactos tornavam-se mais regulares, passou cada vez mais a ser
considerada como uma terra dura com humanos que mais pareciam ani-
mais e sem religi‹o (Pires, 1991; Markl, 1995: 420-423). Trata-se, como
se pode ver, de uma paisagem que estava longe do modelo europeu de
sociedade. Como tal, n‹o surpreende que em Braga, o continente ame-
ricano esteja representado por um espa•o aberto e plano relativamente
desorganizado, um espa•o ainda  ̂espera de ser preenchido e completo
atravŽs de uma ordem crist‹, civilizadora.

Esta Òactualiza•‹oÓ do Cosmos, com a igreja da Miseric—rdia no seu
centro, refor•ou sem dœvida a import‰ncia da caridade na ordem c—s-
mica das coisas. Tal n‹o significa que esta igreja fosse um substituto da
Catedral como Centro do Mundo dado que, convŽm lembrar, a pri-
meira estava umbilicalmente ligada a esta œltima. Ao invŽs, a sua associa-
•‹o pr—xima e a circunst‰ncia de a Miseric—rdia ter sido constru’da se-
gundo linhas Cl‡ssicas, tambŽm permitiu  ̂Catedral afirmar de uma for-
ma mais vis’vel, atravŽs da arquitectura, o passado romano da cidade.
Este, atŽ ent‹o, era feito sobretudo atravŽs da Palavra, isto Ž, inscri•›es
(como as do Campo de Santana) ou estudos e escritos humanistas. A
circula•‹o de tratados de arquitectura ap—s a dŽcada de 1540 permitiu
que a arquitectura Cl‡ssica pudesse ser tambŽm usada ao servi•o do pre-
sente.

Uma das ac•›es mais importantes levadas a cabo pela Igreja ap—s
meados do sŽculo XVI foi a elimina•‹o da esfera sagrada das mœltiplas
esc—rias animistas que haviam sido herdadas das velhas cren•as naturalis-
tas (Minois, 2004: 222). Para a Igreja, a Natureza era um trabalho de
Deus criada para o bem da humanidade e n‹o um objecto de devo•‹o
como acontece nas pr‡ticas pag‹s. Embora houvesse um esfor•o susten-
tado de dessacralizar o mundo natural, tal n‹o significa que tenha sido
demonizado outra vez, como acontecera ao longo da maior parte da
Idade MŽdia. Ao invŽs, o que estava agora a suceder era uma tentativa
de dar um car‡cter ainda mais transcendente ao divino, para separ‡-lo
ainda mais do mundo (ibid.). Sendo assim, vou terminar este cap’tulo
com um foco na forma como este esfor•o de uma maior separa•‹o entre
o sagrado e o profano afectou as pr‡ticas religiosas em Braga. Embora
algumas das iniciativas que j‡ mencionei previamente fizessem igual-
mente parte deste esfor•o, vou concentrar-me agora na forma como a
Igreja e as autoridades c’vicas de Braga intervieram em aspectos mais
concretos relacionados com a pr‡tica vivida do sagrado.

Uma das ‡reas de interven•‹o foi a exuber‰ncia incontrol‡vel dos
feriados festivos. Isto era algo que a lideran•a cat—lica achava desagrad‡-

31 ƒ interessante notar
que o pal‡cio episcopal
continuou a estar
situado na ‡rea da
cidade que representa-
va a çsia. Este
continente, dentro da
cosmologia medieval
era considerado o mais
importante de todos
(da’ a sua coloca•‹o
acima dos outros dois),
sendo aqui que o
Jardim do ƒden
supostamente se
encontrava (Boorstin
1987: 105). Sem
surpresa, era aqui que
se encontravam os
jardins dos arcebispos,
que eram os maiores da
cidade.
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vel e que procurou reformular, removendo desses festivais os seus ele-
mentos imprevis’veis e incontrol‡veis e encorajando um maior foco no
seu conteœdo devocional (Friedrichs, 1995: 252). De seguida, vou dar
tr•s exemplos de tais ac•›es em Braga.

O primeiro concerne as touradas. Estas eram bastante populares
entre a popula•‹o e havia sempre uma nas festas mais importantes (e.g.
Arquivo Municipal, 1971-72, 1973). No entanto, em 1562 algumas
coisas come•aram a mudar: a C‰mara decidiu que as touradas n‹o po-
diam mais ter lugar nas ruas da cidade, como costumava ser, mas ao
invŽs deviam ser confinadas ao Campo do Arcebispo (ibid. 1975: 378).
A raz‹o dada para esta mudan•a era a de que as touradas estorvavam os
peregrinos em romaria (ibid.). Houve assim uma primeira tentativa de
separa•‹o entre a actividade espiritual da peregrina•‹o e a actividade
profana (aos olhos das autoridades c’vicas) da tourada. O Campo do
Arcebispo, sendo uma ‡rea grande e aberta onde n‹o havia nenhuma
tradi•‹o de festividades religiosas, pareceu ser um local mais apropria-
do para a realiza•‹o de touradas. Com a transfer•ncia das touradas,
esta ‡rea, em 1567, era j‡ ent‹o conhecida por Campo dos Touros
(ibid. 1979: 506). Mesmo assim, esta separa•‹o n‹o foi, contudo, sufi-
ciente para as autoridades c’vicas e em 1568 foi determinado que mais
nenhuma tourada devia ser permitida no Campo dos Touros (ibid.
1980: 964). Nenhuma explica•‹o Ž adiantada para esta proibi•‹o nas
Actas da C‰mara, mas pode assumir-se que a viol•ncia f’sica envolvida
n‹o era apropriada a uma cidade que tinha reclamado um estatuto
espiritual.

O segundo exemplo est‡ relacionado com as festividades de S. Jo‹o.
O seu ponto alto era a ca•ada de um porco preto na ‡rea a sul do rio
Deste, pr—ximo do Monte Picoto (Coelho, 1992: 236). Este porco pre-
to era apenas uma das manifesta•›es do Drag‹o. O porco, simbolica-
mente, Ž visto como o mais impuro de todos os animais, glut‹o e voraz,
comendo tudo o que encontra (Ferguson, 1966: 20; Chevalier e Gheer-
brant, 1994: 537). A cor preta, ligada ao Caos, refor•a ainda mais este
simbolismo negativo deste animal. Contudo, em 1614, as autoridades
c’vicas proibiram a ca•a e a morte do porco, declarando que n‹o era
decente que num festival onde a bandeira da Virgem estava presente
que semelhantes actividades pudessem ocorrer (Coelho, 1992: 238).
Uma vez mais, pode ver-se aqui uma tentativa de dar um car‡cter mais
puro e transcendente aos festivais religiosos. N‹o obstante, tal decis‹o
n‹o foi bem recebida por toda a gente e h‡ registo da ocorr•ncia de
alguma resist•ncia, como em 1638, quando dois homens foram multa-
dos por terem morto um porco (ibid.: 247).

Proibi•›es, contudo, n‹o eram apenas a œnica maneira de combater
o paganismo: outra maneira era atravŽs do exemplo, ou seja, mostrando
ˆs pessoas pr‡ticas alternativas que podiam ser emuladas. Esta era uma
estratŽgia mais eficiente uma vez que se baseava numa ader•ncia sincera
aos seus ideais morais, e o meu terceiro exemplo, prociss›es, demonstra
essa estratŽgia.

Entre as v‡rias confrarias fundadas ap—s meados do sŽculo XVI esta-
va a Arquiconfraria do Cord‹o, cujos membros procuravam emular a
austeridade da Ordem Franciscana. Tal era particularmente not—rio nas
prociss›es organizadas pelos seus membros que deviam evitar dan•as e
outras festividades ÒprofanasÓ que eram ent‹o comuns nas prociss›es
organizadas por outras confrarias (AVOTSF, Estatutos Arquiconfraria
Cord‹o 1615: 6). Desta forma, esta arquiconfraria estava a promover
uma forma mais solene de prociss‹o pœblica, a qual n‹o passaria desper-
cebida ˆs outras confrarias por causa do contraste e que eventualmente
induzi-las-ia a reconsiderar algumas das suas ac•›es ÒprofanasÓ.



|  ARKEOS 27 | 68 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

Outra ‡rea de interven•‹o na delimita•‹o do sagrado e do profano
foi a supress‹o ou, pelo menos, a conten•‹o dos elementos materiais
que pudessem ser usados ao servi•o de pr‡ticas mais pag‹s.

Entre esses elementos materiais estavam os penedos situados em lo-
cais pœblicos do Jardim de Braga. Entre 1569 e 1572, a C‰mara mandou
quebrar os penedos que existiam perto dos cruzeiros a meio da R .
Ch‹os, em frente ˆ igreja de Nossa Senhora a Branca e em frente ˆ
leprosaria de S. L‡zaro (Arquivo Municipal, 1982: 565; 1983: 551; 1984:
419). Segundo as Actas da C‰mara, a raz‹o dada para esta destrui•‹o era
o estrago que eles causavam (ibid.: 1982: 565). Contudo, n‹o Ž especi-
ficado que tipo de ÒestragoÓ era esse. Poder-se-ia assumir que se pre-
tendia facilitar a circula•‹o do tr‡fico; todavia, se era esta a raz‹o, ent‹o
soa mais a desculpa, uma vez que se sabe que tambŽm havia cruzeiros
perto desses penedos bem como outros penedos no lado norte do Cam-
po de Santana (cf. AMB, Livro Actas C‰mara Cx. 21, lv. 42, fl. 18), os
quais certamente tambŽm incomodavam o tr‡fico e que, contudo, n‹o
foram destru’das. Ent‹o, o que Ž que havia de t‹o espec’fico acerca des-
ses penedos?

Como discuti no cap’tulo anterior, as pedras estavam associadas com
a perman•ncia e, por analogia, com o absoluto e o sagrado. Por outro
lado, convŽm notar que todas os penedos destru’das estavam em cruza-
mentos, algo que lhes daria o estatuto de Centro. Este papel, na pers-
pectiva da elite de Braga, devia pertencer somente aos s’mbolos crist‹os
que estavam nessas ‡reas. Ali‡s, a destrui•‹o destes penedos sugere que
eles eram vistas como sagrados por um segmento significativo da popu-
la•‹o em detrimento dos cruzeiros vizinhos. Isto pode ainda explicar a
raz‹o por detr‡s da conserva•‹o dos penedos no Campo de Santana: por
n‹o se encontrarem em cruzamentos n‹o tinham qualquer import‰ncia.
Todavia, em 1738, quando foi constru’da uma Via Sacra em Braga,
cujo trajecto passava a’ (fig. 9), os penedos foram destru’das (ibid.). A
raz‹o para essa ac•‹o Ž compreens’vel: a partir do momento em que elas
estavam no trajecto de uma via sagrada, havia o risco de adquirirem
uma dimens‹o sagrada.

Os penedos tinham ent‹o uma longa hist—ria de hierofanias, isto Ž,
manifesta•›es do sagrado (Eliade, 2002), o que ajuda a explicar a raz‹o
pelas quais eles eram t‹o populares. Por exemplo, numa compila•‹o
de in’cios do sŽculo XVIII de manifesta•›es da Virgem em Portugal,
muitas delas s‹o representados como tendo tido lugar em penedos32

(Santa Maria, 1707). Ali‡s, quem quer que actualmente visite peque-
nas aldeias em ‡reas rochosas ainda pode ainda ouvir v‡rias hist—rias de
hierofanias associadas com certas forma•›es rochosas, enquanto que
capelas e cruzeiros nas vizinhan•as s‹o simplesmente ignorados. A des-
trui•‹o de penedos ocorria somente em casos extremos porque era
mais comum a sua cristianiza•‹o atravŽs da adi•‹o de s’mbolos cris-
t‹os. Que eles tenham sido destru’das em Braga, sugere que a elite
local acreditava que a outra abordagem n‹o estava a correr bem e da’ a
sua destrui•‹o.

Os elementos materiais de algumas igrejas tambŽm ficaram sob es-
crut’nio devido ao seu potencial mau uso e adultera•‹o para fins pag‹os.
Olhando para as duas igrejas constru’das em Braga na segunda metade
do sŽculo XVI Ð a Miseric—rdia e a de S. Paulo Ð e comparando-as com
a capela-mor da Catedral de in’cios do sŽculo XVI, pode notar-se ou-
tras diferen•as para alŽm das linhas Cl‡ssicas. Uma dessas diferen•as Ž a
completa aus•ncia de g‡rgulas nos novos edif’cios. Estas bestas, que j‡
ocupavam uma posi•‹o marginal na Catedral, deixam de ser encontra-
das nas igrejas constru’das ap—s meados do sŽculo XVI. As œnicas ima-
gens que s‹o vis’veis nas igrejas ap—s esta data s‹o as humanas. Tal Ž

32 Geralmente na
presen•a de jovens
pastores, o que Ž
compreens’vel se se
tiver em conta que as
crian•as representam a
condi•‹o humana antes
do pecado (Chevalier e
Gheerbrant 1994: 240),
ao passo que os
pastores s‹o os
escolhidos de Deus
(ibid.: 506). A œltima
destas manifesta•›es
em Portugal (para
quem acredita nisso)
foi em F‡tima em
1917.
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compreens’vel se nos lembrarmos que, na perspectiva crist‹, os huma-
nos s‹o feitos ˆ imagem de Deus; dado que as igrejas eram a Casa de
Deus, somente imagens mais pr—ximas dessa condi•‹o deveriam ser a’
permitidas. Assim, quaisquer imagens que fizessem refer•ncia a elemen-
tos pr—ximos do Caos e que pudessem ser usadas e reinterpretadas por
segmentos da popula•‹o para outros fins foram erradicadas. Quanto ˆ
fun•‹o das g‡rgulas de despejar a ‡gua suja da chuva e o seu papel de
guardi‹s do limiar, elas passaram a ser substitu’das ap—s esta data nas
igrejas portuguesas por pequenos canh›es esculpidos; desta forma, evi-
tava-se o uso de imagens de aspecto bestial conectado com o Caos.

A representa•‹o da Natureza nas igrejas tambŽm foi afectada. Ao
passo que na capela-mor da Catedral ocorre uma explos‹o de motivos
naturais, o contraste Ž quase chocante quando se olha para as outras duas
igrejas. Na igreja de S. Paulo, a fachada Ž completamente ch‹, enquanto
que na da Miseric—rdia nota-se alguma conten•‹o com apenas algumas
espirais, as quais simbolizam as for•as c—smicas da vida (Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 303-305), sendo representadas. Em ambos os casos,
por forma a enfatizar o car‡cter espiritual das igrejas, a representa•‹o da
Natureza Ž severamente cortada permitindo que formas geomŽtricas, as
quais t•m um car‡cter mais puro, sejam mais proeminentes. As diferen-
•as entre ambas as igrejas resultam dos antecedentes dos seus promoto-
res: em S. Paulo, o car‡cter fortemente intelectual e militante da Socie-
dade de Jesus; na Miseric—rdia, leigos seculares. Note-se que este tipo
de arquitectura com fachadas consideravelmente ch‹s tornou-se bastan-
te comum em Portugal ap—s meados do sŽculo XVI (Kubler, 1988;
Moreira, 1995b), sendo ainda de referir que o aspecto austero e ordeiro
que este gŽnero de edif’cios t•m constitu’a tambŽm uma forma da elite
mostrar a sua determina•‹o em defender a doutrina cat—lica (Horta Cor-
reia, 1986: 94, 95).

S‹o igualmente vis’veis mudan•as no interior das igrejas. Ap—s mea-
dos do sŽculo XVI tornou-se comum cobrir as paredes das igrejas com
padr›es de losangos verdes e azuis (Meco, 1986: 131, 198, 199). Uma
vez mais, ocorre aqui um uso de figuras geomŽtricas como um substitu-
to de imagens naturais. Contudo, note-se que estes novos padr›es ainda
mantinham uma liga•‹o, embora bastante abstracta, com a M‹e Terra.
Afinal de contas o losango encontra-se associado ˆ fertilidade feminina
(Chevalier e Gheerbrant, 1994: 416) e a cor verde que os losangos por
vezes t•m (a cor da Natureza) tambŽm aponta para essa liga•‹o. Contu-
do, convŽm notar que a cor azul que outros losangos t•m aponta para
uma tentativa de dar  ̂M‹e Terra um car‡cter mais celestial, devido ao
simbolismo dessa cor. A escolha das cores dependia assim de qu‹o mili-
tantes eram os seus promotores.

O uso de losangos n‹o significa que a representa•‹o na Natureza no
interior das igrejas tenha cessado ap—s meados do sŽculo XVI. Um nœ-
mero consider‡vel de igrejas continuou a representar imagens da Natu-
reza nas suas paredes, incluindo, por exemplo, a igreja de S. Paulo em
Braga. Uma descri•‹o do in’cio do sŽculo XVII, menciona que o friso
da igreja estava pintado com duas ordens de jarras grandes com plantas
verdes e flores (Basto, 1627: 53). A mudan•a de intento Ž, contudo,
vis’vel, quando se olha para as formas que a vegeta•‹o come•ava a assu-
mir. Se bem que as pinturas de S. Paulo j‡ n‹o sejam actualmente vis’-
veis, h‡ ainda actualmente muitas igrejas sobreviventes dessa altura com
azulejos decorados com motivos semelhantes (cf. Sim›es, 1971 para uma
listagem), incluindo em Braga, nomeadamente na capela do antigo con-
vento do Salvador (fig. 19). Se os analisarmos cuidadosamente, pode
notar-se que as formas n‹o s‹o t‹o realistas como as do in’cio do sŽculo
XVI, mas s‹o, ao invŽs, muito mais abstractas. Desta forma, havia me-
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nor perigo de algumas pessoas os verem como objectos de devo•‹o chei-
os de valor espiritual ou man‡.

Igualmente comum Ž uma mistura destes motivos, com vegeta•‹o
em redor dos losangos, onde a vegeta•‹o Ž disciplinada e submetida ˆs
formas estritas do losango (fig. 19).

Finalmente, pode ainda ser encontrada varia•‹o espacial na localiza-
•‹o destes motivos, como losangos azuis nas ‡reas mais sagradas da igreja
(a capela-mor e o baptistŽrio) e vegeta•‹o abstracta nas naves.

Com estas mudan•as no interior das igrejas, esperava-se que a devo-
•‹o dos fiŽis se focasse exclusivamente no ret‡bulo atr‡s do altar e na sua
concentra•‹o de imagens de santos, os quais se tornaram as œnicas ima-
gens realistas dentro das igrejas.

Em conclus‹o, este movimento de reforma foi um esfor•o sustenta-
do que continuaria ao longo das dŽcadas seguintes e que atravŽs de uma
combina•‹o de medidas repressivas e educativas, algumas com aplica•‹o
mais espec’fica e outras de ‰mbito mais alargado, alcan•ou um conside-
r‡vel sucesso. A dissemina•‹o de ideias protestantes em Portugal e, con-
sequentemente, o risco de uma guerra religiosa, foram evitados. O crip-
to-juda’smo foi quebrado, quer atravŽs da morte dos seus praticantes ou
atravŽs do seu ex’lio; aqueles que permaneceram acabaram por ser absor-
vidos pelo cristianismo. No caso da persist•ncia de pr‡ticas pag‹s, o su-
cesso foi misto. O problema aqui era que para muitas pessoas o sagrado
vivia-se atravŽs da Natureza. A Igreja, ao procurar transformar o sagra-
do numa devo•‹o interior e intelectual sem qualquer liga•‹o com o
mundo material, tornou o contacto do esp’rito humano com o sagrado
mais problem‡tico para muita gente (Minois, 2004: 104, 222, 411). Por
outro lado, a Igreja tornou este acto de separa•‹o mais dif’cil ao reter
uma posi•‹o amb’gua acerca de alguns milagres, como a Eucaristia (em
que o p‹o e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo), algo
que deixava os esp’ritos dos fiŽis confusos e dispostos ˆ continua•‹o
pr‡ticas heterodoxas (ibid.: 411). Finalmente, a imposi•‹o desta divis‹o
estrita estava dependente de um clero vigilante e repressivo. No caso de
fraqueza ou aus•ncia, havia o risco do regresso de algumas dessas pr‡ti-
cas heterodoxas. Isso foi algo que teve lugar periodicamente em Braga,
como o regresso das touradas no final do sŽculo XVI (v. cap’tulo 9) ou
das igrejas constru’das por confrarias no final do sŽculo XVII (v. cap’tu-
lo 11), obrigando o clero a readaptar algumas das suas ac•›es  ̂mudan•a
de circunst‰ncias.
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9. Uma crise no horizonte

Em 1580, Portugal foi abalado por um terramoto pol’tico quando
Filipe II de Espanha se tornou rei de Portugal. Em rela•‹o a Braga, esta
mudan•a de eventos foi catastr—fica. Como se todos os problemas e
dificuldades discutidos no cap’tulo anterior n‹o fossem suficientes havia
agora uma nova situa•‹o pol’tica que amea•ava o estatuto de Braga
como sŽ primaz de toda a Hisp‰nia. Como mencionei na Introdu•‹o,
desde a Idade MŽdia havia uma forte rivalidade entre Braga e Toledo,
com cada cidade a reclamar este estatuto primaz. Antes de 1580, a posi-
•‹o de ambos os antagonistas era consideravelmente refor•ada pela exis-
t•ncia de dois reinos independentes na Pen’nsula IbŽrica, com cada um
deles a defender a posi•‹o da sua cidade. Os eventos de 1580, pelos
quais esta regi‹o tornou-se politicamente unificada, desta vez sob uma
monarquia hisp‰nica, obviamente dava mais relevo  ̂disputa entre Braga
e Toledo. Contudo, Filipe II, desejando conquistar os Òcora•›es e men-
tesÓ dos Portugueses n‹o for•ou uma decis‹o sobre esse assunto; em vez
disso, preservou a autonomia portuguesa como reino independente, sen-
do a œnica diferen•a a de tanto Portugal como Espanha partilharem o
mesmo rei (Magalh‹es, 1993c: 566). No entanto, era apenas uma ques-
t‹o de tempo atŽ que uma decis‹o sobre a primazia fosse tomada e nin-
guŽm tinha ilus›es que a vencedora seria Toledo, dado que Filipe II fez
de Madrid e n‹o Lisboa a capital dessa monarquia partilhada. Assim,
implicitamente, havia j‡ alguma predisposi•‹o ˆs pretens›es de Toledo.
Perder esse estatuto seria tambŽm prejudicial para o arcebispo de Braga
dado que muito do seu prest’gio e autoridade vinha do seu t’tulo de
primaz.

Que uma por•‹o significativa da popula•‹o de Braga n‹o estava sa-
tisfeita com esta amea•adora mudan•a de eventos Ž claro atravŽs da lei-
tura das Actas da C‰mara. Ap—s uma aclama•‹o inicial de Filipe II no
in’cio de Setembro, no final do m•s h‡ relatos de constante agita•‹o
civil na cidade, da qual resultaram alguns mortos (Arquivo Municipal,
1970: 304, 309). A situa•‹o era t‹o sŽria que no final de Outubro a
cidade foi ocupada por tropas espanholas (ibid.: 310, 311). Ap—s isso, a
situa•‹o ficou mais calma, pelo menos  ̂superf’cie (ibid.: 312).

No fim, contudo, e apesar dos receios, Braga ainda mantinha oficial-
mente o estatuto primaz, pelo que havia ainda espa•o para reafirm‡-lo
no contexto da nova monarquia hisp‰nica. Isso foi algo que Fr. Agosti-
nho da Cruz, arcebispo de Braga entre 1589 e 1609, procurou fazer
atravŽs do patroc’nio de um importante nœmero de obras, como tencio-
no mostrar neste cap’tulo.

Uma das suas primeiras obras foi a constru•‹o do chafariz no lado
ocidental do Campo de Santana em 1594 (Oliveira, 2001a: 216). Este
chafariz j‡ Ž vis’vel no mapa de Braga desse mesmo ano, embora a sua
forma n‹o corresponda aquela que na realidade foi constru’da33 (fig. 20).
A sua forma Ž consideravelmente diferente da forma das anteriores fon-
tes de Braga, cujas constru•›es datam do per’odo de D. Diogo de Sousa
(cf. ADB, Memorial). Algumas destas fontes s‹o vis’veis no mapa de

33 Embora nos mapas
de c. 1694 e c. 1757 a
sua forma esteja
correctamente
representada. Este
chafariz ainda est‡
intacto, encontrando-
-se actualmente do
lado de fora da porta
Nova.
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1750, como as da R . C—negas (n.¼ 58) e em Nossa Senhora a Branca
(n.¼ 42). A forma que estas fontes mais antigas apresentam Ž a de um
tanque com um muro encimado por ameias e um nicho com a est‡tua
da Vigem ao meio. A ‡gua, como j‡ mencionei no cap’tulo 5, Ž o s’m-
bolo mais fortemente associado ao in’cio da vida. Como tal, n‹o surpre-
ende encontrar uma est‡tua tutelar da Virgem e ameias num papel pro-
tector. Ali‡s, Ž bastante prov‡vel que, uma vez mais, D. Diogo de Sousa
estivesse a emular R oma com a constru•‹o de v‡rias fontes. ConvŽm
notar que a Roma papal tinha, no sŽculo XV, decidido reconstruir uma
das gl—rias da R oma antiga: o sistema de abastecimento de ‡gua que
alimentava as fontes pœblicas (Schama, 1995: 286).

H‡ diferen•as claras quanto ˆs formas entre as fontes do in’cio do
sŽculo XVI e o chafariz de 1594. Enquanto que as primeiras s‹o relati-
vamente discretas e compactas, este œltimo tem grandes dimens›es. Tem
um alto eixo central, com espirais e folhagens esculpidas ao longo dele e
de cujo topo flui ‡gua. Ao longo deste eixo h‡ tr•s ta•as, cujo di‰metro
Ž cada vez menor h‡ medida que se aproximam do topo, permitindo ˆ
‡gua criar um efeito de cascata. No topo do chafariz h‡ alguns Hermes
esculpidos, o bras‹o de armas de Portugal e o do Arcebispo bem como
uma esfera armilar, a qual Ž coroada por uma cruz com duas aspas. De
modo a dar sentido ˆs diferen•as nas formas, uma an‡lise iconol—gica e
espacial deste chafariz Ž necess‡ria.

Em primeiro lugar, a grande dimens‹o do chafariz, os seus efeitos de
‡gua e a sua coloca•‹o mesmo no meio do lado ocidental do Campo de
Santana, significa que houve uma inten•‹o de o tornar vis’vel a uma
grande audi•ncia. Afinal de contas, convŽm n‹o esquecer que este era o
ponto de encontro mais importante entre os habitantes de Braga e os
forasteiros (v. cap’tulo 7). Ali‡s, era comum a fonte marcar, na icono-
grafia crist‹, o local de encontro de todas as na•›es (ibid.: 287), sendo
assim um lugar chave de sociabilidade pœblica e, como tal, propenso a
ser utilizado para transmitir mensagens. Mas, que mensagens estava este
chafariz a transmitir?

Em primeiro lugar, Ž importante notar que o seu eixo central parti-
lha do simbolismo do axis mundi. Neste caso, parece ser inspirado no
velho arquŽtipo da çrvore da Vida. Nesta interpreta•‹o, Ž significativo
que, juntamente com a exist•ncia de folhagem esculpida, h‡ ainda o
efeito de copa que a ‡gua faz quando flui da parte de cima da coluna
para o tanque inferior. Note-se ainda que na iconografia crist‹ a çrvore
da Vida era comummente representada com um rio fluindo das suas
ra’zes e alimentando a Fonte da Vida (ibid.). O tema da çrvore da Vida
era bem conhecido no norte de Portugal, com carvalhos estando co-
mummente associados a revela•›es sagradas (cf. Santa Maria, 1707).
Outra caracter’stica do axis mundi, suportar a totalidade do Cosmos,
tambŽm se encontra representada aqui. As ta•as t•m uma forma esfŽrica,
a forma do Cosmos, e s‹o tr•s, o que pode ser visto como uma refer•n-
cia aos tr•s n’veis do Cosmos: CŽu, Terra e o mundo subterr‰neo do
Inferno. Por forma a enfatizar ainda mais a ideia de um Cosmos vivo
em perpŽtua regenera•‹o, associada com a çrvore da Vida, mais alguns
elementos simb—licos foram acrescentados ao chafariz. Um Ž, obvia-
mente, a ‡gua, s’mbolo do in’cio da vida, que neste chafariz est‡ em
constante regenera•‹o. O outro Ž a ta•a, associada com o Graal medie-
val, onde o sangue de Cristo foi recolhido, e que Ž a bebida da imorta-
lidade (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 627).

O prop—sito deste complexo programa iconogr‡fico pode ser me-
lhor compreendido olhando para a parte superior do chafariz, por cima
da ta•a superior. Aqui, v•-se a cruz de duas aspas, que est‡ directamente
associada a arcebispados (Ferguson, 1966: 165; Chevalier e Gheerbrant,
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1994: 246), e simbolizando assim a pr—pria Braga. Quanto ˆ esfera armi-
lar, desde o inicio do sŽculo XVI que se tinha tornado no s’mbolo da
Coroa portuguesa, estando associada com a expans‹o imperial portu-
guesa atravŽs do globo na sequ•ncia da chegada da expedi•‹o de Vasco
da Gama  ̂êndia em 1498. Esta associa•‹o entre Braga e a Coroa portu-
guesa Ž igualmente vis’vel nos dois escudos de armas, que se encontram
lado a lado. Assim, na minha perspectiva, o que est‡ ser afirmado aqui Ž
a predomin‰ncia do estatuto primaz de Braga e dos seus arcebispos pelo
menos no dom’nio do reino portugu•s. Este estatuto, como se viu, ti-
nha tremido aquando dos eventos pol’ticos de 1580, mas agora, com
todo o simbolismo de regenera•‹o da çrvore da Vida combinado com a
‡gua e a ta•a, estava a ser reafirmada a sua sacralidade e perman•ncia. A
coloca•‹o deste chafariz no local pœblico mais frequentado de Braga
constitui uma indica•‹o de qu‹o importante era para o Arcebispo publi-
citar esta mensagem.

O chafariz tambŽm foi usado para transmitir outras mensagens, mais
concretamente, as seis est‡tuas de Hermes na sua parte superior. Hermes
era o deus Cl‡ssico da viagem e comŽrcio. Tendo em conta que esta era
a principal ‡rea comercial de Braga, julgo que a sua presen•a aqui n‹o Ž
casual e que eles estavam a simbolizar os mercadores e as suas activida-
des. Ali‡s, esta liga•‹o refor•a-se ainda mais ao olhar para a fachada da
igreja da Miseric—rdia da cidade de Viana, que era governada por uma
oligarquia de mercadores, e cuja colunata era composta por um conjun-
to de est‡tuas de Hermes. TambŽm numa perspectiva de ordem social
pode considerar-se que a cruz no chafariz simboliza o clero e a esfera
armilar a nobreza que governava Portugal. Estando as est‡tuas dos Her-
mes representando ent‹o aqueles que trabalham, podem-se assim en-
contrar representadas ao longo da coluna as tr•s ordens sociais. Qual era
o prop—sito deste esquema? Aqui, convŽm notar que os judeus n‹o eram
os œnicos cuja ascens‹o social estava a ser bloqueada pela elite tradicio-
nal dado que o mesmo estava a suceder, em particular ap—s a dŽcada de
1560, aos artes‹os urbanos (Mea, 1998: 334), ou seja, mercadores e
mesteirais. Assim, a organiza•‹o deliberada e consciente destes s’mbolos
ao longo da linha do axis mundi e a sua coloca•‹o precisa no principal
espa•o comercial de Braga seriam uma forma de legitimar e comunicar
ao observador qual era o lugar de cada ordem social dentro do esquema
cosmol—gico. Esta afirma•‹o de um mundo dominado pela aristocracia
fazia assim parte de um processo de marginaliza•‹o da classe mercantil e
das suas actividades.

Tem interesse notar que um uso semelhante das fontes para fins de
propaganda pode igualmente ser encontrado em R oma no segundo
quartel do sŽculo XVII, no contexto de rivalidades entre as fam’lias aris-
tocr‡ticas locais nas suas ambi•›es para o papado, quando um conjunto
delas foi constru’do nos espa•os pœblicos de Roma, como a famosa Fon-
te dos Quatro R ios de Bernini na Piazza Navona (cf. Schama, 1995:
289-306).

Foi tambŽm em 1594 que a primeira representa•‹o visual de Braga
foi feita: o chamado mapa de Braun (fig. 6). Este mapa Ž usado comum-
mente por investigadores (e.g. Oliveira, 1999; Bandeira, 2000a, 2000b;
Maur’cio, 2000; Sousa Pereira 2000) como meio de obter dados acerca
de Braga devido  ̂representa•‹o elaborada de edif’cios (nomeadamente
os mais importantes), a rede vi‡ria, a configura•‹o dos quarteir›es, a
muralha, jardins, cruzeiros, fontes, top—nimos, etc. No entanto, existe
igualmente consci•ncia que muitos destes elementos n‹o est‹o bem re-
presentados dado que o mapa n‹o segue uma estrita representa•‹o geo-
mŽtrica do espa•o (e.g. Bandeira, 2000a: 47). Como tal, este mapa Ž
visto como tendo um valor sobretudo iconogr‡fico (para representa•‹o)
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e n‹o tanto um valor funcional (ibid.). O problema desta distin•‹o entre
objectivo e subjectivo ou funcional e art’stico Ž que ela Ž, como discuti
anteriormente no cap’tulo 5 citando J. B. Harley, oca, dado que os ma-
pas s‹o sempre imagens carregadas de valores, sendo no fim influencia-
dos por um conjunto de circunst‰ncias espec’ficas, que s‹o tudo menos
ÒneutraisÓ ou Òmeramente estŽticasÓ. Assim, qual era o prop—sito por
detr‡s do desenho deste mapa? O que pode a sua an‡lise dizer sobre ele?

Para come•ar, convŽm notar que este mapa apareceu no bem co-
nhecido atlas de cidades do mundo impresso por Braun. Isto indica a
audi•ncia para que se dirigia: a elite europeia, o œnico grupo que tinha
meios para o adquirir. Outra indica•‹o que aponta para esta audi•ncia Ž
a de que as inscri•›es s‹o todas em latim, a l’ngua internacional dessa
mesma elite. Que imagem de Braga est‡ a ser representada aqui? Olhan-
do para o canto superior esquerdo, pode ver-se o bras‹o de armas do
Arcebispo (sob cujo patroc’nio o mapa foi feito) e onde ele reafirma o
t’tulo de Primaz da Hisp‰nia. E aqui est‡: propaganda internacional. E a
cidade, claro est‡, tem de apresentar uma imagem condizente com os
altos t’tulos que o Arcebispo reafirma.

A escolha do nome da cidade usado no mapa Ð Nova Bracar¾ Au-
gusta Ð n‹o era casual: como mencionei antes, o conceito de ÒnovoÓ,
em no•›es circulares de tempo, Ž o que se encontra perto da perfei•‹o
primordial, e como tal mais Òaut•nticoÓ. ƒ uma cidade em toda a sua
grandeza que se encontra representada aqui, ou mais precisamente, uma
cidade idealizada. E de modo a ser mais eficiente, o mapa apresenta algo
que Ž comum a todos os mapas que s‹o feitos para fins pol’ticos: distor-
•‹o deliberada (cf. Harley, 1988: 287).

Assim, no centro do mapa, concentrando toda a aten•‹o, encontra-
-se uma imagem desproporcionada da Catedral, de modo a enfatizar o
seu papel como Centro do Mundo. Por forma a permitir a posi•‹o cen-
tral da Catedral, a ‡rea entre a parte sul da muralha e o rio, que Ž maior
do que aquilo que est‡ representado, foi consideravelmente encolhida.
Partindo da Catedral, encontra-se o padr‹o em cruz j‡ antes analisado e
que n‹o era t‹o geomŽtrico como o mapa faz querer. A muralha em
redor da Cidade tambŽm era menos circular em rela•‹o ao que est‡
representado. No entanto, estas s‹o as formas de uma cidade ideal e era
assim que o seu criador e patrocinador queriam que fosse vista, sendo
tambŽm assim que as devemos ver.

Para alŽm da Catedral, h‡ mais alguns edif’cios que s‹o enfatizados
atravŽs do seu tamanho ou, pelo menos, de uma inscri•‹o que os iden-
tificava. Estes compreendem todos os edif’cios religiosos, bem como os
cruzeiros. Desta forma estava a ser mostrada  ̂potencial audi•ncia qu‹o
crist‹ Braga era. Mais, o desejo de representar tantos edif’cios religiosos
quanto poss’vel era tal, que na parte norte do Campo da Vinha encon-
tra-se uma letra ÒbÓ, cuja legenda no canto inferior esquerdo do mapa
indica um convento de freiras que a’ ia ser constru’do34. Isto resultou da
transfer•ncia de um situado em Vitorino das Donas sob o pretexto de
que se encontrava isolado numa ‡rea rural (o Caos) (Senna Freitas, 1890,
vol. II: 257). TambŽm se encontram representados alguns edif’cios se-
culares essenciais ˆ vida c’vica como a C‰mara, o colŽgio, o hospital, o
pelourinho e fontes. Quanto aos edif’cios residenciais, que constituem a
massa das casas, s‹o meros estere—tipos, dado que n‹o contribu’am para
a grandeza da cidade; encontram-se l‡ apenas para encher o espa•o. Bas-
ta olhar para a sua forma e contar o seu nœmero para conformar isso.
Por exemplo, segundo o êndice e o mapa de 1750, havia algumas casas
com torres adjacentes na R . S. Marcos (fig. 16); contudo, nenhuma Ž
mostrada no mapa de 1594. TambŽm o nœmero de casas que as mesmas
fontes indicam existir no eixo R . Sousa/ R . Souto Ž maior do que aque-

34 As letras maiœsculas
que podem ser vistas
espalhadas pelo mapa
referem-se  ̂tradu•‹o
germ‰nica, que no
mapa original
encontra-se no verso.
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le que pode ser contado no mapa de 1594. Excepto um par de casas
com escadas exteriores vis’vel neste eixo e um par de outras no lado
norte do Campo da Vinha, a œnica casa que se encontra desenhada com
mais cuidado, e talvez melhor representada, Ž o pal‡cio episcopal, de
modo a n‹o deixar dœvidas acerca de quem era o senhor da cidade.

Por forma a enfatizar esta renova•‹o do car‡cter crist‹o de Braga, Ž
interessante notar que alguns elementos que podiam vir a ser associa-
dos com um passado pag‹o foram inseridos no mapa para fazer o con-
traste mais not—rio. Estes elementos s‹o o pequeno bosque e a gruta
entre a palavra MER IDIES, encontrando-se ambos na parte inferior
do mapa. Note-se que eles est‹o na ‡rea do mapa associada com o
Caos, uma indica•‹o de que eles estavam a actuar como seus represen-
tantes. Em rela•‹o ao bosque, denominado no mapa como Sylva pri-
matialis, tal como mencionei no cap’tulo 5, os bosques, ˆ semelhan•a
dos desertos, eram usados para representar o Caos e, no caso de Braga,
j‡ ent‹o havia uma hist—ria milenar de condena•‹o dos bosques como
locais de actividades pag‹s, as quais eram vistas como demon’acas,
como se pode ler no De Correctione R usticorum de S. Martinho de
Dume35. O bosque Ž ainda representado no mapa como local de habi-
ta•‹o de lebres (quatro s‹o vis’veis), com uma inscri•‹o mencionando
a sua abund‰ncia a’. A lebre encontra-se ligada aos velhos cultos da
M‹e Terra, ao simbolismo da ‡gua, da vegeta•‹o e da renova•‹o per-
pŽtua da vida, tendo o car‡cter prol’fico destes animais um papel cha-
ve nesta associa•‹o (Ferguson 1966: 20; Chevalier e Gheerbrant 1994:
402). Sem surpresa, em religi›es menos animistas como o cristianis-
mo, a lebre Ž condenada, sendo o seu car‡cter prol’fico atribu’do ˆ
luxœria (Chevalier e Gheerbrant 1994: 403). Assim, o bosque no mapa
com as lebres, ‡gua e vegeta•‹o, simboliza velhas pr‡ticas pag‹s. A sua
posi•‹o na parte inferior do mapa e, como tal, numa posi•‹o inferior ˆ
ocupada pela cidade, Ž uma forma de simbolizar a derrota das pr‡ticas
pag‹s em Braga.

O mesmo pode ser dito acerca da gruta. Esta gruta n‹o faz parte da
paisagem real dado que na ‡rea em redor da cidade n‹o h‡ grutas. Na
minha perspectiva, esta gruta Ž na realidade uma representa•‹o de um
monumento megal’tico, um d—lmen, e, se estou certo, esta Ž a mais
antiga representa•‹o iconogr‡fica de tais monumentos em Portugal. Es-
tes s‹o comuns na paisagem portuguesa e ainda existem v‡rios deles
vis’veis no noroeste do pa’s. Se bem que actualmente, em muitos casos,
somente a estrutura interna do monumento com as largas lajes seja tudo
o que resta, originariamente eles eram cobertos com um pequeno mon-
te de terra e cascalho. ƒ isto que Ž vis’vel no mapa, bem como a sua
entrada. Estes monumentos j‡ eram ent‹o uma velha dor de cabe•a para
a Igreja dado que as popula•›es locais geralmente associavam eventos
sagrados e rituais com muitos deles. Com a R eforma Cat—lica houve
um esfor•o significativo da Igreja no sentido de controlar este fen—meno,
sendo seguidas v‡rias abordagens, como a constru•‹o de capelas nas pro-
ximidades; a sua adapta•‹o a capelas (e.g. S. Brissos); a sua destrui•‹o e a
transfer•ncia dos restos prŽ-hist—ricos do ÒsantoÓ a’ venerado para a igre-
ja local (Oliveira et al, 1997). N‹o h‡ registo de um megalito perto de
Braga mas, quer tenha ou n‹o existido, considero a sua presen•a no
mapa como uma forma de marcar um contraste com a Catedral. Note-
-se que o megalito Ž designado por Antrum Regin¾ (Gruta da Rainha)
e que est‡ alinhada com a Catedral. Esse nome faz uma clara refer•ncia
ao simbolismo da gruta e aos velhos cultos da M‹e Terra. Um contraste
pode ser feito com a M‹e Terra crist‹ que Ž venerada na Catedral, a
Virgem Maria, com a posi•‹o superior e central desta œltima simboli-
zando a vit—ria sobre o paganismo.

35 Este texto do sŽculo
VI pode ser lido no seu
original em latim
acompanhado de uma
tradu•‹o em portugu•s
na revista Bracara
Augusta, vol. II, pp.
223-239.
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O mapa tambŽm celebra a antiguidade de Braga atravŽs da refer•n-
cia a um conjunto de vest’gios romanos espalhados pela cidade. Assim,
as ruas que iam para nordeste, sudeste, sudoeste e a rua indicada com a
letra ÒdÓ (para norte) s‹o mencionadas como sendo de origem romana.
As j‡ previamente discutidas colunas romanas em redor da capela de
Santana, marcada com a letra ÒfÓ, tambŽm s‹o indicadas. No Campo da
Vinha a letra ÒcÓ refere-se a um cemitŽrio romano encontrado naquela
‡rea. As duas œltimas refer•ncias ao passado romano est‹o na ‡rea da
capela de S. Sebasti‹o. Duas inscri•›es podem a’ ser encontradas: a que
est‡ abaixo da capela refere-se a um arco que ainda se encontrava de pŽ
nessa altura. Quanto ˆ outra, menciona que esta era a ‡rea do f—rum
romano, algo confirmado por recentes escava•›es arqueol—gicas. N‹o
sei que fontes foram utilizadas no sŽculo XVI para esta identifica•‹o,
embora possa estar relacionado com uma pedra que estava a’ com o
nome romano da cidade inscrito nela (v. cap’tulo 10 para mais informa-
•‹o sobre esta pedra).

Outra obra pœblica patrocinada pelo Arcebispo foi um novo a•ou-
gue (Cunha, 1634-35: 411). Este edif’cio aparece no mapa de c. 1757
entre as portas Nova e de Maximinos. A sua anterior localiza•‹o era na
R. Souto e a sua transfer•ncia Ž compreens’vel se se tiver em conta que,
embora o edif’cio fosse limpo no final de cada dia, a sua associa•‹o a
sangue animal polu’do e o seu cheiro seriam bastante not—rios. Assim, o
Arcebispo, ao remov•-lo para a parte de Braga mais ligada ˆ dimens‹o
material da vida procurou purificar a Cidade (a parte intra-muros) e
dar-lhe um car‡cter mais sacro.

Uma das mudan•as mais importantes que tiveram lugar na paisagem
urbana nessa altura ocorreu no Campo dos Touros. Esta ‡rea, uma vez
mais, tornou-se um espa•o dedicado a touradas (Cunha, 1634-35: 411),
mas nota-se que n‹o houve mudan•as em termos da sua estrutura; toda
esta ‡rea permaneceu como era antes. Havia, claro, plataformas para os
espectadores, mas elas eram todas tempor‡rias, sendo usadas somente
quando havia eventos nesta ‡rea. O que realmente mudou com a rein-
trodu•‹o destas festividades nesta ‡rea, como se ver‡ de seguida, foi o
seu car‡cter. Para compreendermos isto devemos primeiro perguntar
porque raz‹o o Arcebispo decidiu revogar a decis‹o tomada em 1568 de
se proibirem touradas em Braga. Um bom ponto de partida Ž a leitura
das descri•›es das festividades que tiveram lugar nesta ‡rea alguns anos
depois, em 1627, quando um novo arcebispo, D. R odrigo da Cunha,
chegou a Braga (Basto, 1627; R odrigues, 1627).

Ap—s solenidades e prociss›es na Catedral e no eixo principal da
cidade, houve dias de festividades no Campo dos Touros. Aqui, realiza-
ram-se touradas (ibid.: 29.30; ibid.: 29-30), tal como geralmente acon-
tecia nas festividades religiosas ap—s as prociss›es, contudo, como esta
era uma ocasi‹o especial Ð isto Ž, a chegada de um arcebispo Ð tambŽm
houve outros eventos. Houve uma batalha simulada entre duas compa-
nhias de soldados sob a lideran•a da nobreza de Braga (ibid.: 15v-18;
ibid.: 20-22) e uma outra batalha simulada entre dois grupos de cavalei-
ros dessa mesma nobreza, um vestindo roupas hisp‰nicas e o outro rou-
pas mouriscas (ibid.: 23v, 24; ibid.: 23-27).

Estas cerim—nias n‹o eram ÒmerasÓ festividades, dado que elas ti-
nham um significado c—smico e simb—lico. Cerim—nias como estas, que
envolvem lutas entre dois grupos de combatentes figurantes, represen-
tam a dualidade da transi•‹o do Caos para o Cosmos, com o grupo que
simboliza o primeiro a ser derrotado pelo segundo (Eliade, 2002: 89). O
mesmo pode ser dito acerca das touradas. O touro, aqui, Ž um s’mbolo
de Caos e de for•a primitiva, de cuja morte emana a vida atravŽs do seu
sangue (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 650). No contexto deste con-
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junto de cerim—nias compreende-se melhor todo o ritual da luta e mor-
te do touro. Frutuoso Basto, que era um bom observador, menciona
que as touradas eram as festividades mais populares entre os membros
do terceiro estado e que quanto mais violento fosse o touro mais entu-
siasmados ficavam (1627: 23v, 24, 29).

Estes elementos permitem-nos fazer um primeiro esbo•o das raz›es
por detr‡s da mudan•a de pol’tica relativamente ˆs touradas bem como
de outras festividades que envolviam um certo grau (ainda que algo
simulado) de viol•ncia. Em todas elas os membros da nobreza ocupa-
vam um papel central. O mesmo se passava com as touradas. AtŽ ent‹o,
estas n‹o eram muito diferentes daquilo que pode ser observado ainda
hoje em pequenas aldeias portuguesas onde qualquer homem pode par-
ticipar (cf. Veiga de O liveira, 1984: 263-272). Em contraste, ap—s a
reactiva•‹o do Campo dos Touros somente homens da nobreza podiam
participar nestas actividades; aqueles que pertenciam ao terceiro estado
tornaram-se assim simples espectadores. O que era atŽ ent‹o uma activi-
dade comunal tornou-se assim algo restringido ˆ nobreza. Por outras
palavras, estas festividades, onde o drama c—smico era recreado, permi-
tiam ˆ nobreza encenar o papel de her—i civilizador que assegurava a
perpetua•‹o do Cosmos. A nobreza parece ter tido algum sucesso em
convencer a sua audi•ncia. Combater um animal t‹o ind—mito como o
touro n‹o Ž coisa f‡cil e, como mencionei antes, estas lutas eram apre-
ciadas. AlŽm disso, nos combates simulados, a coreografia era t‹o bem
feita que toda a gente ficava em suspenso (Basto, 1627: 18). Qual era
ent‹o o prop—sito pol’tico do monop—lio destas actividades pela nobreza?

Os nobres, ao colocarem-se a si pr—prios no centro do palco e o
terceiro estado como espectador, ÒprovavamÓ atravŽs dos seus actos o
papel ÒessencialÓ que tinham na resolu•‹o do drama c—smico. Desta
forma, a aristocracia ligava a perpetua•‹o da ordem social com a perpe-
tua•‹o do Cosmos. Quanto ao terceiro estado, tudo o que lhe restava
fazer era aplaudir a nobreza pelas suas ac•›es.

Contudo, procurar manter a paz social atravŽs da reafirma•‹o da
ordem social tradicional n‹o era a œnica raz‹o por detr‡s da decis‹o do
Arcebispo de reinstituir as touradas e actividades semelhantes em Braga.
Um interessante detalhe mencionado por ambos os cronistas das festivi-
dades de 1627 Ž de que na ala do pal‡cio episcopal virada ao Campo do
Touros havia uma janela atravŽs da qual os arcebispos participavam nas
cerim—nias (Basto, 1627: 16, 16v; Rodrigues, 1627: 23). Dessa posi•‹o,
os arcebispos presidiam ˆs festividades que estavam a ter lugar diante
deles; eles eram os patronos que as ofereciam aos espectadores ansiosos
que aguardavam pelo seu in’cio. Mais, enquanto que as touradas que
aqui tiveram lugar na dŽcada de 1560 foram um mero expediente, agora
o Arcebispo estava a oferecer a totalidade desta ‡rea ˆ cidade com o
prop—sito œnico da realiza•‹o destas festividades. H‡ aqui, atravŽs deste
patroc’nio, com o cen‡rio (ala e janela) e com as ac•›es cuidadosamente
coreografadas dos arcebispos, uma teatralidade de poder que instiga a
um certo culto da personalidade na figura do arcebispo. Com o poder
carism‡tico que daqui resultava, os arcebispos estavam numa posi•‹o de
compensar alguma da fraqueza que resultara do seu estatuto primacial
indefinido. ƒ por causa desta fraqueza que o Arcebispo (e a elite da
cidade) decide aproveitar-se de festividades violentas que noutras cir-
cunst‰ncias condenaria. Quanto ao terceiro estado, tinham as touradas
de volta, embora com uma forma diferente e com diferentes implica-
•›es para a vida social da cidade.

H‡ ainda mais um aspecto destas festividades que desejo explorar:
porque raz‹o estavam a ter lugar na ‡rea de Braga que Ž suposto ter um
car‡cter mais espiritual? N‹o deveriam antes ter tido lugar nos arredores
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da Cidade, no Jardim? N‹o necessariamente. Havia, na minha perspec-
tiva, boas raz›es para a op•‹o do Arcebispo por esta zona. Em primeiro
lugar, ao terem lugar dentro da Cidade estas festividades adquirem um
car‡cter mais solene. Em segundo lugar, convŽm notar que no micro-
cosmos da Cidade, elas estavam a ter lugar na ‡rea que correspondia ao
continente americano, o qual, como mencionei no cap’tulo anterior,
estava associado ao in’cio do Cosmos, n‹o tendo ainda atingido a sua
completa plenitude. Como tal, este era um local apropriado para a cele-
bra•‹o de festividades violentas que recreavam o drama c—smico. Em
terceiro lugar, ao confinar este gŽnero de festividades a esta ‡rea, separa-
va-as de outras mais religiosas que tinham lugar noutros espa•os pœbli-
cos da Cidade como as ruas Nova, Souto, Maximinos e a Pra•a do P‹o.
Isto, uma vez mais, mostra o cuidado tomado em separar actividades
profanas das religiosas. Finalmente, permitia ao Arcebispo fazer uso efec-
tivo da ala do seu pal‡cio, a qual constitu’a um dos lados desta ‡rea, para
este teatro do poder.

Houve tambŽm outras mudan•as no pal‡cio episcopal nessa altura,
para alŽm da abertura de uma janela na ala. Na R . Souto, a ala oeste da
entrada do pal‡cio foi transformada numa colunata aberta com uma ga-
leria por tr‡s (fig. 21), no topo da qual o Arcebispo mandou fazer um
novo quarto para si (Cunha, 1634-35: 411). Esta colunata tem 14 colu-
nas, ou seja, duas vezes sete (o nœmero perfeito); repeti•›es s‹o uma
forma de multiplicar o valor simb—lico de uma imagem (Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 270). H‡ assim aqui um uso do simbolismo de axis
mundi da coluna e do nœmero 7 em associa•‹o com o quarto do Arce-
bispo por forma a aumentar o seu prest’gio. Nos mapas p—s-1594, em
particular no de 1750, Ž representada uma janela de sacada feita segundo
linhas Cl‡ssicas (talvez semelhante ˆ outra cuja forma Ž desconhecida)
ligando este quarto com o eixo da R . Sousa/ R . Souto e que se sabe ter
sido usada pelos arcebispos para assistir a prociss›es que a’ passavam de
uma posi•‹o superior (cf. Ver’ssimo Serr‹o, 1958: 25). Tal como acon-
teceu no Campo dos Touros, esta era uma forma de presidir ˆs cerim—-
nias, desta vez religiosas, que passavam ao longo deste importante eixo
da cidade. Juntamente com a sua interven•‹o nesta espa•o, Ž poss’vel
que Fr. Agostinho da Cruz tenha sido o respons‡vel por outras duas
estruturas que s‹o vis’veis no mapa de c. 1694: um chafariz e uma esca-
da dupla na entrada do pal‡cio. O  chafariz, cuja forma Ž similar ao
constru’do em 1594 no Campo de Santana, foi removido em 1723 e
nada mais se sabe sobre ele e seu programa iconogr‡fico. ƒ poss’vel que,
na sua posi•‹o em frente ao pal‡cio episcopal, celebrasse os arcebispos
de Braga. Quanto ˆ escada dupla, que tinha um s— lan•o no in’cio do
sŽculo XVI, tem-se uma vez mais aqui uma duplica•‹o como forma de
aumentar o prest’gio.

Parta terminar este cap’tulo, vou discutir o programa mais ambicio-
so deste Arcebispo: a reconfigura•‹o do Campo da Vinha. O que ele fez
foi, nem mais nem menos, emular a contempor‰nea Piazza del Popolo
em Roma. Esta Piazza foi constru’da entre 1516-1586, com o objectivo
de proporcionar prest’gio e grandiosidade  ̂entrada norte de Roma atra-
vŽs da constru•‹o de novas fachadas, tendo sido ainda a’ colocado em
1589 de um obelisco eg’pcio, trazido para a cidade originalmente pelo
imperador Augusto em 10 a.C. Este ficou na precisa intersec•‹o das tr•s
avenidas que partiam da Piazza em direc•‹o  ̂cidade (Burke, 1975: 80,
81). Este foi um dos quatro obeliscos eg’pcios que os papas ordenaram
que fossem reerguidos em R oma, com o prop—sito de corporizar uma
liga•‹o simb—lica entre a Roma antiga e a posteridade crist‹, as duas hist—-
rias de Roma (Schama, 1995: 284, 285). As raz›es que me levam a argu-
mentar que esta Piazza estava a ser emulada em Braga s‹o as seguintes.
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Em 1595, o Arcebispo adquiriu e doou uma larga parcela de terra na
parte ocidental do Campo da Vinha  ̂ordem religiosa de Santo Agosti-
nho por forma a construir a’ um novo convento (cuja constru•‹o ini-
ciou-se em 1596) e onde uma faculdade de Teologia foi instalada de
modo a permitir uma melhor forma•‹o dos pregadores (Ferreira, 1932:
101). ƒ interessante notar que este convento foi chamado de Nossa Se-
nhora do P—pulo, que Ž o mesmo nome de uma das igrejas situadas na
Piazza del Popolo e que empresta o seu nome ˆ Piazza. Dado que se
sabe que este Arcebispo tinha uma grande devo•‹o pela imagem da Se-
nhora que estava na igreja romana (Cunha, 1634-35: 410), pode ver-se
aqui uma liga•‹o intencional entre o convento bracarense e a igreja
romana. Mais, em ambos os casos estes edif’cios pertenciam ˆ Ordem
dos Agostinhos, embora no caso de Braga tambŽm se possa acrescentar
que o Arcebispo estava a favorecer a sua ordem religiosa dado ser tam-
bŽm um Agostinho.

Outro importante ponto de compara•‹o Ž que um obelisco foi tam-
bŽm constru’do no Campo da Vinha (embora n‹o com a forma exacta
de um eg’pcio), algo que pode ser visto nos mapas de c. 1694 e c. 1757.
O obelisco romano tinha quatro fontes nos seus cantos e a vers‹o de
Braga tinha nos seus cantos quatro repuxos em forma de golfinhos (fig.
22). Tal como o obelisco romano, tambŽm este estava constru’do na
intersec•‹o de tr•s importantes ruas. Uma, para sudoeste, a R . Biscai-
nhos, ia dar  ̂importante ‡rea comercial do Campo das Hortas em fren-
te  ̂porta Nova, sendo tambŽm aqui que os arcebispos eram cerimoni-
osamente recebidos antes de entrarem na Cidade. Outra, para sul, a R .
Nova da Miseric—rdia, leva ˆ Miseric—rdia e ˆ Catedral. Finalmente,
para sudeste, a R . Fonte C‡rcova, leva ao Campo de Santana. N‹o pude
encontrar a data da constru•‹o inicial do obelisco; sabe-se que j‡ em
1603, o Arcebispo tinha dado ordens para que se iniciassem os trabalhos
de abastecimento de ‡gua para o Campo da Vinha (AMB, Cartas dos
Senhores Arcebispos e Cabidos), embora a mais antiga refer•ncia que
encontrei que refere explicitamente o obelisco date de 1633, embora
nessa altura j‡ estivesse constru’do e a fornecer ‡gua (AMB, Livro Actas
C‰mara Cx. 16, lv. 33, fl. 321).

Outra semelhan•a Ž de que tanto o Campo da Vinha como a Piazza
del Popolo est‹o no lado norte de, respectivamente, Braga e R oma.

Finalmente, h‡ tambŽm fachadas de grande monumentalidade no
Campo da Vinha, como as do Semin‡rio, as do convento de freiras do
Salvador e as do convento do P—pulo, os quais est‹o distribu’dos por
diferentes partes do Campo Ð respectivamente sul, norte e leste Ð por
forma a fazer a sua presen•a mais sentida. Basta olhar para os mapas de c.
1694 e c. 1757 para ver como a massa destes edif’cios se estendia por
uma larga extens‹o desta ‡rea. Assim, tudo o que o Arcebispo tinha que
fazer era aproveitar a exist•ncia anterior do Semin‡rio no lado sul e o
convento de freiras planeado para o lado norte, e de seguida juntar o
convento do P—pulo e certificar-se que estes dois œltimos edif’cios eram
suficientemente imponentes.

Mas porque Ž que o Arcebispo queria emular a Piazza del Popolo?
Como mencionei em cap’tulos anteriores, em sociedades religiosas a
organiza•‹o espacial Ž baseada na emula•‹o do sagrado e de modelos
prestigiosos. Neste caso, o Arcebispo ao emular uma das mais prestigio-
sas pra•as de Roma, que era a capital do mundo cat—lico, estava a colo-
car Braga ao mesmo n’vel, o que pode ser visto como uma forma de
reafirmar o seu periclitante estatuto primacial.

Finalmente, convŽm notar que existe tambŽm alguma influ•ncia da
Reforma Cat—lica na reorganiza•‹o deste espa•o pœblico. Afinal de con-
tas, os edif’cios dominantes nesta ‡rea eram todos religiosos e n‹o secu-
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lares. Basta comparar o mapa de 1594 (onde somente o Semin‡rio Ž
vis’vel) com o de c. 1694 para se poder constatar a diferen•a. Ap—s a
constru•‹o destes edif’cios, para onde quer que uma pessoa dentro desta
‡rea olhasse, havia sempre um proeminente edif’cio religioso. Isto Ž in-
teressante porque esta ‡rea era, desde o in’cio do sŽculo XVI, o princi-
pal ponto de encontro da popula•‹o de Braga para relaxar e conversar.
Assim, a presen•a destes edif’cios pode ser vista como uma forma de
condicionar a interac•‹o entre indiv’duos, constantemente relembran-
do-lhes a import‰ncia da pr‡tica de virtudes crist‹s.

No entanto, apesar dos melhores esfor•os do Arcebispo, a situa•‹o
iria ficar pior tanto para Braga como para a Mitra, como se ir‡ ver no
pr—ximo cap’tulo.
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10. Uma crise de identidade

O ano 1619 foi um ponto de viragem nas rela•›es entre Portugal e
Espanha na Monarquia Hisp‰nica. AtŽ ent‹o, n‹o tinha havido nenhu-
ma tentativa sŽria de questionar essa unidade. Sectores influentes da so-
ciedade portuguesa ainda esperavam que o rei eventualmente fizesse de
Portugal a cabe•a desta monarquia e de Lisboa a sua capital. Em 1619, o
rei Filipe II (III de Espanha), ap—s 36 anos de real aus•ncia em Portugal,
foi a Lisboa por forma a obter das Cortes portuguesas um juramento
solene de reconhecimento do seu filho como sucessor. Os portugueses
n‹o desperdi•aram esta oportunidade œnica e montaram uma recep•‹o
grandiosa de modo a obter do rei a confirma•‹o da autonomia de Por-
tugal (que ultimamente estava a ser erodida em algumas ‡reas) e, acima
de tudo, convenc•-lo a fazer de Lisboa a capital da Monarquia Hisp‰ni-
ca (Kubler, 1988: 110-112). Os portugueses foram bastante expl’citos
relativamente ˆs suas inten•›es, colocando mensagens amb’guas ao lon-
go dos arcos triunfais da prociss‹o real simultaneamente elogiando e
amea•ando o rei (ibid.: 113, 114). Contudo, o rei n‹o ficou impressio-
nado e ap—s obter o juramento regressou rapidamente para Madrid.
Nenhum rei espanhol voltaria a visitar Portugal durante o per’odo da
Monarquia Hisp‰nica. ƒ f‡cil imaginar a tremenda desilus‹o em Portu-
gal ap—s estes eventos: todas as esperan•as que ainda restavam acerca de
Portugal ocupar um lugar proeminente nesta monarquia tinham desa-
parecido. Pior ainda, a autonomia de Portugal como reino independen-
te estava a ser gradualmente erodida, tornando-se cada vez mais uma
prov’ncia de Espanha.

Mas para Braga, os eventos de 1619 foram ainda piores. Como se a
atitude do rei n‹o fosse suficiente, houve ainda dois incidentes durante
este encontro que revelaram que o estatuto primaz de Braga estava j‡ a
ser abertamente contestado. Desde o momento da sua chegada a Lisboa,
o arcebispo D. AndrŽ Furtado de Mendon•a estivera a ostentar aberta-
mente a sua cruz primacial (Cunha, 1634-35: 458). Contudo, os oficiais
espanh—is opuseram-se a tal, contestando desta maneira o estatuto pri-
maz de Braga; o Arcebispo replicou caminhando com a sua cruz pelas
ruas da cidade bem como entrando no pal‡cio real com ela (ibid.).
Como se este incidente n‹o fosse suficientemente preocupante, o Arce-
bispo ficou completamente chocado quando o rei o informou que ia
permitir que o bispo de Lisboa proclamasse o juramento solene das Cor-
tes, sob o pretexto de que a sua diocese era a mais antiga (ibid.: 459). O
Arcebispo protestou veementemente argumentando que ele era o pri-
maz e que como tal devia ser ele a proclamar o juramento, amea•ando
deixar Lisboa e declarar inv‡lido o encontro das Cortes (ibid.). O rei
acabou por aceitar mas o Arcebispo ficou furioso e ap—s o encontro
visitou v‡rios lugares da diocese de Lisboa mostrando a sua cruz prima-
cial afirmando assim a sua superioridade sobre o bispo de Lisboa cuja
reac•‹o foi emitir um interdito proibindo D. AndrŽ Furtado de Men-
don•a de deambular na cidade (ibid.: 460). O tom entre ambos os ho-
mens aumentou tendo acabando em censuras mœtuas (ibid.). A rela•‹o
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entre eles acalmou-se ap—s a interven•‹o do nœncio apost—lico, tendo o
Arcebispo regressado a Braga (Cunha, 1634-45: 460; Ferreira, 1932: 135).

Este desafio a Braga por Lisboa foi ainda mais chocante que a atitude
dos oficiais espanh—is. Afinal de contas, embora houvesse um conflito
entre Braga e Toledo, pelo menos dentro de Portugal a posi•‹o de Braga
tinha sido previamente indisputada. Agora,  ̂medida que Braga parecia
estar a perder face a Toledo, nem tinha sequer a consola•‹o de ser a
primeira em Portugal, uma vez que havia outras dioceses, mais precisa-
mente Lisboa, dispostas a ocupar o seu lugar. Assim, parece que, apesar
dos melhores esfor•os de Fr. Agostinho de Sousa em reafirmar o estatu-
to primaz de Braga atravŽs de todas as obras que ele patrocinou (v. cap’-
tulo 9), estas n‹o s— falharam em impressionar e convencer o rei mas
tambŽm, e inesperadamente, a diocese portuguesa de Lisboa. No entan-
to, na sequ•ncia do que se passou em Lisboa, a elite de Braga ainda
procurou reafirmar o estatuto da cidade com a constru•‹o de mais um
par de monumentos celebrativos.

Um desses monumentos foi o cruzeiro (fig. 23) que pode ser visto
nos mapas p—s-1594 no Campo das Hortas, em frente ˆ Porta Nova36.
Este cruzeiro, cuja constru•‹o iniciou-se em 1621 (Oliveira, 1999: 45;
Araœjo, 2003: 23), substituiu o do in’cio do sŽculo XVI na mesma posi-
•‹o. O novo cruzeiro manteve alguns dos elementos do predecessor:
tinha um formato de axis mundi com uma base quadrangular, uma co-
luna no meio e uma esfera no topo e continuou a cumprir os papeis de
sacralizar o espa•o envolvente e defender a porta da Cidade. Mas tam-
bŽm havia diferen•as: era mais maci•o e alto que o anterior, tendo sido
constru’do segundo linhas Cl‡ssicas. Com tal monumentalidade, era di-
f’cil para quem a’ passasse n‹o reparar nele. Frutuoso Basto menciona-o
em 1627, comparando-o com aqueles que podiam ser encontrados em
Roma (p. 10): uma vez mais, a emula•‹o de Roma. Mas h‡ mais. Note-
-se que na parte inferior est‡ esculpido um padr‹o de diamantes. Estes,
na tradi•‹o ocidental simbolizam a soberania universal, a incorruptibi-
lidade, a realidade absoluta (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 265). Note-
-se tambŽm que esta cruz tem duas aspas, ao contr‡rio do anterior, que
s— tinha uma. Assim, isto n‹o Ž um cruzeiro qualquer: Ž o cruzeiro dos
arcebispos de Braga como primazes, o qual Ž, adicionalmente, suporta-
do pelos valores associados aos diamantes. Na minha perspectiva, a au-
di•ncia a quem este cruzeiro se dirigia eram os oficiais, reais e outros,
que vinham de Lisboa. Da’ este cruzeiro ter sido colocado no tŽrmino
da estrada que liga Braga a Lisboa (para sudoeste), junto ˆ muralha.
Como tal, est‡ a lembrar a esses oficiais, bem como a outros visitantes,
quem era o primaz de Portugal.

Quanto ao segundo monumento celebrativo, foi constru’do no
Campo de Santiago. Segundo um documento da C‰mara, foi decidido
em 1625 construir aqui uma fonte dado que a ‡rea circundante n‹o
tinha muita ‡gua (AMB, Cartas Arcebispos e Cabido: doc. 26), Toda-
via, olhando para a sua forma37 (fig. 13) pode ver-se que tambŽm houve
outra raz›es para a sua constru•‹o. Afinal de contas, para que Ž que uma
fonte que fornece ‡gua precisa de um obelisco e de uma cruz de duas
aspas? Quanto ˆ cruz, importa lembrar que este monumento substituiu
o cruzeiro que j‡ existia nesta ‡rea, o que significa que continuou a
cumprir o seu papel. Contudo, porque a cruz tambŽm era episcopal,
pode ver-se aqui uma associa•‹o intencional dos arcebispos com o pres-
t’gio dos obeliscos. A escolha desta ‡rea para mais um monumento
celebrativo era, provavelmente, por se situar na entrada de um dos prin-
cipais eixos da Cidade Ð a R . Santa Maria.

Apesar deste œltimo esfor•o, outra fonte, constru’da na mesma altu-
ra num minœsculo carvalhal (conhecido por Carvalheiras) perto da ca-

37 Embora haja uma
data Ð 1745 Ð gravada
neste monumento, a
sua estrutura Ž j‡ vis’vel
no mapa de c. 1694.
Essa data est‡
provavelmente
relacionada com
alguma reconstru•‹o
que teve ent‹o lugar
no obelisco, dado que
a pedra onde est‡ a
data Ž diferente da do
resto da fonte.

36 Actualmente, este
cruzeiro encontra-se
perto da capela de
S. Sebasti‹o.
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pela de S. Sebasti‹o38 (ibid.), aponta, por outro lado, para o surgimento
de um cepticismo consider‡vel pela elite de Braga relativamente  ̂efic‡-
cia destes monumentos celebrativos. Uma vez mais, tal como aconteceu
com a fonte anterior, a principal raz‹o invocada para esta constru•‹o foi
o fornecimento de ‡gua para a ‡rea circundante (ibid.). No entanto,
olhando para o seu tamanho e localiza•‹o, pode inferir-se uma outra
inten•‹o. Esta fonte era mais pequena que as anteriores e encontra-se
numa ‡rea fechada, entre ‡rvores, como se pode ver nos mapas p—s-
-1594, ao contr‡rio das outras que est‹o sempre em espa•os abertos e
vis’veis para uma vasta audi•ncia. Sendo assim, porqu• estas diferen•as?

Na minha perspectiva, o que a elite de Braga estava a fazer era a
transformar a ‡rea das Carvalheiras perto da capela de S. Sebasti‹o num
Jardim Arc‡dico. Como argumentei anteriormente no cap’tulo 7, Braga
tinha, desde o in’cio do sŽculo XVI, sido organizada segundo um es-
quema cosmol—gico com uma Cidade interior, um Jardim exterior e,
mais alŽm, o Caos. Em rela•‹o ao Jardim, enquanto que a ‡rea mais
pr—xima da Cidade era cultivada, ˆ medida que se se afastasse cada vez
mais desta, a Natureza tornava-se cada vez menos tocada intensivamente
por m‹o humana, acabando-se por entrar numa paisagem arquŽtipa co-
nhecida por Arc‡dia, onde uma economia pastoral era praticada (Coos-
grove, 1993: 293). Havia dois tipos de Arc‡dia descritas na literatura
Cl‡ssica. Na primeira, de origem grega, a Arc‡dia Ž descrita como uma
paisagem ‡spera, habitada por pessoas brutas que viviam em cavernas ou
em cabanas rudes (Schama, 1995: 526, 527); a segunda, desenvolvida
mais tarde pelo romano Virg’lio, por contraste, era um local id’lico, de
onde todas as coisas selvagens tinham sido banidas, e cheio de ‡rvores,
fontes, ribeiros e uma eterna Primavera, e separada de outros lugares
por um bosque (Schama, 1995: 528, 529; Mulinacci, 1999: 33). Foi este
œltimo tipo de Arc‡dia que foi adoptado pelos Europeus no sŽculo XVI,
em particular gra•as ao livro Arcadia de Sannazaro, publicado em Ve-
neza em 1519 (Schama, 1995: 531) e cuja influ•ncia Ž igualmente vis’-
vel na literatura Arc‡dica portuguesa (Mulinacci, 1999). Olhando para
o que estava a acontecer nas Carvalheiras, em Braga, podemos encontar
algumas das caracter’sticas da paisagem arc‡dica: uma ‡rea isolada e cer-
cada de ‡rvores, com uma fonte a meio, estando, alŽm disso, fora da
Cidade. Somente o ribeiro e a ÒPrimavera EternaÓ estavam em falta,
mas a pouca dist‰ncia, para sul, flu’am as ‡guas do rio Deste acerca das
quais o arcebispo D. R odrigo da Cunha escreveria poucos anos depois
que elas fazem os campos Òapraz’veis  ̂vista e os torna com as flores (É)
numa alegre e perpŽtua PrimaveraÓ (1634-35: 27). Assim, parece que
todos os elementos da Arc‡dia estavam presentes. Porque estava a elite
de Braga a adaptar este espa•o a uma Arc‡dia?

O car‡cter edŽnico da Arc‡dia, com as suas pr—prias leis, indepen-
dente dos problemas que afectavam a sociedade humana, era visto pelas
pessoas como um abrigo ideal com efeitos terap•uticos sobre as ansieda-
des do presente (Cosgrove, 1993: 296; Mulinacci, 1999: 104, 105). As-
sim, com todas as ansiedades envolvendo a degrada•‹o do estatuto de
Braga na dŽcada de 1620, pode-se compreender melhor porque Ž que a
elite procurou criar um lugar de refœgio tempor‡rio e de id’lio pastoral.
E os seus membros certamente passavam a’ um per’odo de tempo con-
sider‡vel apreciando o ambiente, sentados nos bancos que se sabe terem
existido em redor da fonte (AMB, Tombo Bens C‰mara,  1737: 101v).
Mais, chegou mesmo a abrir-se uma nova porta para esta ‡rea atravŽs da
muralha da Cidade, em frente ˆ capela de S. Sebasti‹o (AMB, Livro
Actas C‰mara, Cx. 16, lv. 33, fl. 52). Esta liga•‹o mais directa entre a
Arc‡dia e o interior da Cidade constitui outra indica•‹o de uma inten-
•‹o de se fazer uso frequente dela39.

39 Havia ent‹o outra
porta numa das torres
dessa ‡rea, como se
pode ver no mapa de
1594. Esta porta foi
constru’da em 1581
(sendo mais pequena
que a que est‡
representada, uma vez
que Ž referida como
sendo um postigo, ou
seja, uma porta
pequena) e era
utilizada para servir as
latrinas que foram
constru’das nessa torre
(Arquivo Municipal
1970: 400). Obvia-
mente, em tais
circunst‰ncias, esta
porta n‹o era a mais
apropriada para fazer
uma liga•‹o entre a
Cidade e as
Carvalheiras.

38 Hoje, esta fonte est‡
dentro do Mercado
Municipal de Braga. A
sua parte superior, com
uma tocha simbolizan-
do o fogo da fŽ, n‹o Ž
a original. Segundo o
Tombo dos Bens da
C‰mara, tinha
inicialmente uma
pir‰mide e uma cruz
de duas aspas (1737:
101).
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Mas houve tambŽm outra raz‹o para a constru•‹o desta Arc‡dia. Em
todos os mapas de Braga, Ž poss’vel ver entre as ‡rvores das Carvalheiras
uma pedra quadrangular, que era utilizada como mesa. Esta pedra j‡ l‡
estava antes do sŽculo XVI e era usada durante as festividades do S. Jo‹o
para colocar pequenos cestos de fruta que eram entregues mais tarde aos
cavaleiros que tinham participado na ca•a do porco preto (Belino, 1895:
134), no que parece ter sido um ritual de fertilidade e abund‰ncia. No
in’cio do sŽculo XVII, a cerimonia dos cestos de fruta j‡ tinha sido
abandonado (ibid.. 134), talvez por causa da R eforma Cat—lica, mas a
pedra por l‡ permaneceu. O que Ž interessante acerca desta pedra Ž que
ela Ž de origem romana e era localmente considerada como a mais velha
ins’gnia de Braga, dado que a sua inscri•‹o continha o nome romano da
cidade (Figueiredo, ms. [1723-24]: fl. 4; AMB, Tombo Bens C‰mara
1737: 101v). N‹o pude apurar se esta tradi•‹o datava j‡ da Idade MŽdia,
ou resultou da interven•‹o dos humanistas do sŽculo XVI, n‹o obstante,
o que interessa Ž que no in’cio do sŽculo XVII era considerada uma
ins’gnia. Segundo D. Lu’s Figueiredo, em 1625, a C‰mara, ap—s tomar a
decis‹o de aqui construir uma fonte, tambŽm decidiu talhar de novo as
letras da inscri•‹o, dado estarem bastante gastas (1723-24: fl. 4v). Assim,
podemos ver aqui uma liga•‹o entre ambas as ac•›es. Quanto ˆ inscri-
•‹o Ð BRACARA AUGUSTA FIDELIS ET ANTIQUA (que eram os
t’tulos de Braga em 1625) Ð foi ÒtransferidaÓ da face superior da pedra
para os seus quatro lados, com cada um deles tendo uma das palavras
principais (ibid.: fls. 4, 4v). Esta inscri•‹o n‹o era uma representa•‹o
aut•ntica da original Ð Bracara Augusta Ð, um facto que o membro da
Academia Portuguesa de Hist—ria, Jer—nimo Contador de Argote, j‡
tinha chamado a aten•‹o em 1732 (p. 232), quando demonstrou que os
dois œltimos adjectivos Ð Fidelis e Antiqua Ð tinham sido adicionados
sŽculos mais tarde. N‹o obstante tal serve para sublinhar a inten•‹o das
elites de Braga em 1625 de forjar uma liga•‹o com o passado romano.
Qual era ent‹o o prop—sito da inserir esta pedra nesta nova Arc‡dia?

Embora se possa argumentar que a cosmologia de Braga estava or-
ganizada segundo as suas paisagens arquŽtipas de Cidade, Jardim e Caos,
todas elas estavam, no entanto, inseridas num padr‹o de tempo c’clico
dentro do qual o valor positivo ou negativo de cada uma delas variava
segundo a sua posi•‹o numa fase ascendente ou descendente do ciclo
(Cosgrove, 1993: 297). Assim, a Cidade podia ser vista a certa altura
como o pin‡culo da vida civil e noutra como um lugar de corrup•‹o,
gula e viol•ncia, ao passo que o Caos poderia ser o local da natureza
rude ou a vibrante semente da vida social (ibid.: 297, 298). Desta forma,
sempre que o ciclo estava descendente e pr—ximo do seu termo, uma
certa dose de sofrimento estava reservada ˆ humanidade, isto Ž, aos
membros de um certo grupo (Eliade, 2000: 144), que neste caso eram
os habitantes de Braga. Dado que o estatuto de Braga estava a degradar-
-se, os seus habitantes (em particular a elite, que era quem tinha mais a
perder) tinham a percep•‹o que a pr—pria Cidade tambŽm estava a de-
cair. Nestas circunst‰ncias, o Jardim (em particular a Arc‡dia, que era
simbolicamente a ‡rea do Jardim mais afastada da Cidade) acaba por ser
mais virtuoso que a Cidade dado que n‹o estava corrompido pela hu-
manidade; como tal, esta ‡rea tornou-se a semente de uma nova vida
social, de uma nova Cidade que emergiria assim que o ciclo estivesse
completo. ƒ aqui que entra a pedra romana. Sendo a ins’gnia da cidade
romana torna-se como tal a sua representante. Estava igualmente na ‡rea
onde, segundo o mapa de 1594, o f—rum da cidade romana, ou mais
precisamente, o seu Centro, estava. Ora, como mencionei no cap’tulo
7, a cidade romana estava associada com o in’cio de Braga, quando a
cidade era vista como estando mais pr—xima da perfei•‹o, dado que es-
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tava no in’cio do ciclo. Assim, pondo tudo isto junto, argumento que a
pedra romana era a semente de uma nova Cidade. A sua forma quadrada
simbolizava a ideia de estabilidade, de um universo criado em oposi•‹o
ao Caos. A sua pedra, atravŽs da sua dureza, fazia refer•ncia ˆ ideia do
absoluto, do sagrado. Quanto ˆs suas palavras, uma vez que foi atravŽs
da Palavra que Deus criou o mundo, elas continham a ess•ncia de Braga
como uma pot•ncia  ̂espera de ser recriada. A integra•‹o desta pedra na
Arc‡dia era, como tal, uma forma de assegurar a r‡pida e saud‡vel recria-
•‹o de uma nova Cidade. Os habitantes de Braga que se dirigiam ˆ
fonte para obter alguma ‡gua ou simplesmente sentar-se em redor dela
podiam tambŽm contribuir para este processo. Note-se que no detalha-
do mapa de c. 1757, a pedra romana estava num terra•o acima da fonte,
o que a tornava, bem como  ̂inscri•‹o, vis’vel a quem quer que estives-
se perto dela. Qualquer pessoa que se aproximasse da pedra a partir da
fonte, curiosa em ler a inscri•‹o que estava gravada nos seus quatro la-
dos, seria for•ada a andar em c’rculo em redor dela. Desta forma, um
ritual circum-ambulat—rio seria executado, santificando e assegurando a
potencial harmonia deste Mundo.

R esumindo, o programa arc‡dico pode ser visto como o resultado
de uma crise de identidade relativamente ao papel de Braga e Portugal
numa monarquia que estava a suprimir as suas identidades e a tornar-se
cada vez mais espanhola. H‡ neste programa um desejo de cortar com o
presente e regressar a um passado idealizado, como parte de uma reac-
•‹o que emerge nas dŽcadas de 1620 e 1630 e que iria eventualmente
levar a um corte com a Espanha em 1640. Esta reac•‹o pode igualmente
ser vista em outros eventos que tiveram lugar em Braga nessas dŽcadas.

O in’cio da constru•‹o de uma nova igreja em Braga em 1625 no
lado ocidental do Campo dos R emŽdios por uma das confrarias dedi-
cadas  ̂Paix‹o de Cristo, a Irmandade de Santa Cruz (Costa, 1993: 16),
constitui outro sinal de reac•‹o contra a presente situa•‹o. Os docu-
mentos dessa altura mencionam que as raz›es para a sua constru•‹o es-
tavam relacionadas com o desejo da Irmandade em ter a sua pr—pria casa
bem como a necessidade de acomodar o nœmero crescente de membros
(ibid.: 14, 72). Todavia, olhando para a fachada da igreja40 que foi cons-
tru’da (fig. 24), h‡ l‡ elementos que tambŽm apontam para outras moti-
va•›es. A fachada Ž bastante monumental, tendo sido constru’da segun-
do as linhas da Ordem D—rica, com colunas d—ricas no rŽs-do-ch‹o e
colunas j—nicas no primeiro andar, seguindo assim os c‰nones dos trata-
dos de arquitectura Cl‡ssica. Segundo estes tratados, a Ordem D—rica
deveria ser usada em igrejas dedicadas a Cristo bem como a santos bra-
vos e corajosos (Serlio, 1982 [1611]: 262). No entanto, dado que so-
mente uma minoria da popula•‹o estava familiarizada com estas subtile-
zas, h‡ tambŽm na fachada um conjunto de elementos que fazem refe-
r•ncia expl’cita ˆ Paix‹o de Cristo. Assim, os instrumentos da Paix‹o
s‹o vis’veis, bem como a Santa Cruz, a çrvore da Vida e uma palmeira,
esta œltima fazendo refer•ncia  ̂Ressurrei•‹o de Cristo ap—s o Calv‡rio.
Por cima do front‹o h‡ tr•s est‡tuas, representando o imperador roma-
no Constantino, a sua m‹e a imperatriz Santa Helena e finalmente o
primeiro rei portugu•s D. Afonso Henriques (Costa, 1993: 19, 70). A
est‡tua de Constantino Ž uma clara alus‹o ˆ batalha de Ponte M’lvio
contra as for•as do tirano romano Maxentius. Na vŽspera da batalha,
Constantino, cujo exŽrcito estava em inferioridade numŽrica, viu uma
cruz no cŽu com as palavras In Hoc Signo Vinces (latim para ÒSob este
signo (a cruz) vencer‡sÓ) escritas nela. E gra•as ao poder da cruz, o seu
exŽrcito derrotou a for•a numericamente superior do advers‡rio. Ap—s
a batalha, ele decretou o famoso ƒdito de Mil‹o, em 313, o qual punha
fim ˆs persegui•›es de crist‹os e dava-lhes o direito legal de venerar

40 Ainda intacta
actualmente, excepto o
front‹o que Ž do
sŽculo XVIII, bem
como as torres
(Oliveira 1999: 131,
132).



|  ARKEOS 27 | 86 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

Deus em pœblico. Quanto a Santa Helena, uma devota crist‹, ela en-
controu a Santa Cruz numa visita a JerusalŽm. A est‡tua de D. Afonso
Henriques pode ser explicada por refer•ncia ao milagre da batalha de
Ourique, no sul de Portugal, em 1139. Nesta batalha, as for•as portu-
guesas combateram um exŽrcito mu•ulmano numericamente superior
e, tal como aconteceu a Constantino, o mesmo milagre da cruz teve
lugar antes da batalha, a qual acabou com uma vit—ria portuguesa. Esse
milagre foi eventualmente visto como um sinal de protec•‹o divina so-
bre Portugal e na sequ•ncia dela D. Afonso Henriques foi proclamado
rei de Portugal (atŽ ent‹o um condado do reino de Le‹o) (Mattoso,
1993: 70). Este epis—dio est‡ associado com um dos mitos fundadores
de Portugal. O acto fundador de Portugal resultou de um acto pol’tico
do seu primeiro rei, sob san•‹o divina (Buescu, 1991; Nogueira Silva
and Hespanha, 1993: 30). ƒ esta mensagem que, do meu ponto de vista,
a fachada da igreja de Santa Cruz est‡ a transmitir para uma larga audi-
•ncia, atravŽs da sua associa•‹o com o significado das est‡tuas e os s’m-
bolos c—smicos da vida (a cruz e as ‡rvores). H‡ um apelo ao regresso de
um rei que garantiria a autonomia (vida) de Portugal; uma autonomia
que resultara de uma san•‹o divina, o que significava que as tentativas
de dissolver a autonomia portuguesa iam contra a vontade de Deus. E
um Portugal independente serviria muito melhor as pretens›es de Braga.

H‡ tambŽm outros elementos que sugerem que o prop—sito desta
Irmandade era mais que simplesmente a devo•‹o de Cristo, tendo igual-
mente uma agenda pol’tica de resist•ncia contra Espanha. Devemos
igualmente lembrarmo-nos que esta Irmandade foi fundada em 1581
por intermŽdio da ac•‹o de v‡rios membros da elite de Braga, em parti-
cular clŽrigos (Costa, 1993: 13, 14). Tendo em conta que Portugal foi
incorporado na Monarquia Hisp‰nica no ano anterior, Ž poss’vel que a
funda•‹o desta Irmandade nessa altura n‹o seja casual. A eleva•‹o desta
Irmandade a Irmandade R eal em 1822, algo celebrado pelo escudo de
armas real vis’vel no front‹o (ibid.: 20, 21), Ž outro elemento que mos-
tra a liga•‹o pr—xima entre a Irmandade e a realeza portuguesa.

A publica•‹o em 1634-35 de uma hist—ria dos arcebispos de Braga,
escrita pelo arcebispo D. R odrigo da Cunha, constituiu outro sinal de
forte insatisfa•‹o. Esta hist—ria foi escrita a pedido dos habitantes de
Braga a este arcebispo sob a forma de uma pe•a teatral aleg—rica execu-
tada aquando da sua entrada na cidade em 1627; algo que foi por ele
aceite com um sorriso (Basto, 1627: 74-76). A hist—ria come•a por men-
cionar a antiguidade da cidade, em particular apontando para a exist•n-
cia de diversos vest’gios romanos. As inscri•›es que estavam no Campo
de Santana e em alguns dos edif’cios da cidade foram todas menciona-
das, chegando mesmo as imagens de algumas delas a ser impressas (Cu-
nha, 1634-35). A hist—ria tambŽm referia os restos de edif’cios de gran-
des dimens›es, como um anfiteatro e um aqueduto, que ainda eram
vis’veis nas ru’nas da cidade romana entre Braga e o rio Deste (ibid.:
11). Contudo, apesar de Braga ter antiguidades de que poucas cidades
podiam gabar-se, o Arcebispo p›e-nas teatralmente de lado mencio-
nando que a maior gl—ria desta cidade n‹o estava nas suas antiguidades
mas em ter sido a primeira cidade hisp‰nica a receber a fŽ de Cristo
(ibid.: 27, 28). Segundo o Arcebispo, foi perto de Braga que o ap—stolo
Santiago inicialmente desembarcou quando veio para a Hisp‰nia, e foi
nessa cidade que ele come•ou a pregar (ibid.: 29, 67). O ap—stolo Santia-
go escolheu S. Pedro de Rates como o primeiro bispo hisp‰nico e, como
tal, isto fez de Braga a sŽ primaz (ibid.: 30, 69). Desta forma, o Arcebis-
po assertou explicitamente atravŽs da hist—ria os direitos primaciais de
Braga na Hisp‰nia. Ap—s ter afirmado isto no primeiro cap’tulo do livro,
o Arcebispo iniciou uma longa e ininterrupta genealogia de todos os
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arcebispos de Braga, que agiram como herdeiros e guardi›es do pacto
original entre o ap—stolo e o primeiro arcebispo de Braga: um pacto,
cuja persist•ncia assegurou o estatuto primaz da cidade e o prest’gio dos
seus habitantes e, consequentemente, dos seus arcebispos. De modo a
fazer esta genealogia ainda mais ilustre, o Arcebispo decidiu considerar
como verdadeiras algumas cr—nicas ap—crifas escritas em 1594 e consi-
derar mais dez dos seus antecessores como santos, para alŽm dos quatro
j‡ aceites pela Igreja (Senna Freitas, 1890, vol. 1: 170; vol. 2: 412, 413).

Em 1635, D. R odrigo da Cunha foi afastado e um novo arcebispo,
D. Sebasti‹o de Matos Noronha, que era fiel ao rei espanhol, foi impos-
to para Braga (Araœjo Oliveira, 1990: 187, 189). A publica•‹o por D.
R odrigo da Cunha da hist—ria dos arcebispos de Braga pouco antes, foi
quase de certeza uma das raz›es para o seu afastamento, uma vez que
questionava as tentativas espanholas de degradar o estatuto de Braga.
Por outro lado, as dificuldades financeiras que a Monarquia Hisp‰nica
estava ent‹o a ter devido aos seus v‡rias aventuras externas falhados,
for•ou-a a levantar v‡rios e pesados impostos em Portugal que vieram a
afectar todos os grupos sociais, sem qualquer respeito por privilŽgios
existentes (ibid.: 187). O rei estava ˆ espera que estas medidas fossem
fortemente resistidas, da’ a nomea•‹o de um novo arcebispo que iria,
esperava-se, execut‡-las sem levantar objec•›es (ibid.). D. R odrigo da
Cunha j‡ tinha mostrado, atravŽs dos seus actos, n‹o ser de confian•a
para executar estas medidas. A reac•‹o foi r‡pida. Em 1636 houve mo-
tins em algumas cidades da arquidiocese, nomeadamente Viana e Vila
R eal, e em 1637 na pr—pria Braga, com membros de todos os grupos
sociais participando nela, tendo, no entanto, fracassado (ibid.: 188, 191,
192). Motins semelhantes tambŽm ocorreram em diversas outras cida-
des do pa’s.

Mas a situa•‹o pol’tica em Braga nesta altura estava ainda mais tensa
devido ˆ exist•ncia de outros factores que perturbavam a paz social.
Desde a dŽcada de 1620 havia alguma agita•‹o civil provocada pelo
terceiro estado, que pretendia uma maior participa•‹o na vida pol’tica
de Braga, tendo um grave motim ocorrido em 1640 (ibid.: 193, 200).
Assim, como se pode ver, as medidas tomadas em finais do sŽculo XVI
para impedir a ascens‹o social e participa•‹o pol’tica do terceiro estado
n‹o estavam a ter os resultados desejados.

Em 1640, um golpe de estado removeu o rei espanhol do trono
portugu•s, com uma nova dinastia Ð os Bragan•a Ð declarando a inde-
pend•ncia de Portugal da Monarquia Hisp‰nica. Contudo, qualquer ex-
pectativa da parte de Braga de que este evento marcaria o in’cio de uma
nova era mais favor‡vel aos seus interesses foi de curta dura•‹o, dado
que a situa•‹o pol’tica deteriorou-se ainda mais. Seguiu-se uma longa
guerra de 28 anos entre os dois reinos, a qual trouxe v‡rios problemas a
Braga. Mais motins tiveram lugar nas dŽcadas de 1640 e 1650, devido ˆ
persist•ncia de impostos elevados causados pelo esfor•o de guerra, bem
como por diversos abusos envolvendo o recrutamento de soldados (ibid.:
194, 197, 202). Tudo isto estava a ocorrer juntamente com o conflito
aberto entre a aristocracia e o terceiro estado de Braga, com este œltimo
procurando aproveitar-se da situa•‹o inst‡vel para tentar obter uma par-
ticipa•‹o mais activa na vida pol’tica da cidade (ibid.: 193-195, 199-
-201). Obviamente, esta conjuntura de conflito social e instabilidade
pol’tica, bem como a sua longa dura•‹o, enfraqueceu consideravelmen-
te o sentimento de comunidade entre os habitantes de Braga.

Mas n‹o deveriam os arcebispos, no seu papel de senhores da cida-
de, agir como uma for•a moderadora por forma a diminuir a tens‹o
social? A resposta Ž afirmativa; o problema Ž que desde 1641 Braga
n‹o tinha tido arcebispos. Na altura do golpe de 1640, o arcebispo era
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D. Sebasti‹o Matos, o qual, como mencionei antes, era um fiel do rei
de Espanha. Este arcebispo organizou em 1641 uma conspira•‹o para
assassinar o novo rei portugu•s, a qual foi descoberta antes de ser execu-
tada, tendo D. Sebasti‹o de Matos sido preso (Ferreira, 1932: 165, 166).
Pode-se facilmente imaginar o choque e a vergonha que os habitantes
de Braga sentiram ap—s saberem que o seu senhor tinha conspirado con-
tra vida do rei de Portugal. Pior ainda, devido ˆ press‹o espanhola, a
Santa SŽ recusou-se a reconhecer a nova dinastia portuguesa, o que sig-
nificava que o novo rei n‹o podia nomear um novo arcebispo para Braga
(ibid.: 179, 180). Somente em 1671, ap—s o final da guerra com Espanha,
foi poss’vel aos arcebispos regressar a Braga. Assim, durante 30 longos
anos e no meio de uma guerra e instabilidade social, Braga n‹o teve
arcebispos, os quais tinham sido desde os dias de D. Diogo de Sousa os
principais suportes da identidade cat—lica da cidade. Esta sŽrie de even-
tos viria a ter sŽrias consequ•ncias, dado que a figura na qual a identida-
de de Braga estava centrada estava ausente, o que tornava assim dif’cil a
persist•ncia de uma identidade cat—lica comum como meio de unir os
seus habitantes.

Obviamente, com tantos membros do clero a viver em Braga e com
um Cabido a substituir os arcebispos na sua aus•ncia, poder-se-ia supor
que, em conjunto, eles seriam capazes de aguentar a situa•‹o. Nem por
isso. O problema era que desde o in’cio do sŽculo XVI, a autoridade em
Braga tinha estado fortemente personalizada na figura do arcebispo, uma
autoridade ainda mais fortalecida ap—s o Conc’lio de Trento que tinha
imposto aos bispos um papel mais vigilante sobre o bem-estar moral e
espiritual da popula•‹o. Por outras palavras, havia demasiado poder con-
centrado numa œnica figura. E com a cabe•a ausente por tanto tempo, o
corpo da Igreja em Braga come•ou a ter problemas, com um nœmero
significativo de clŽrigos n‹o tendo simplesmente a capacidade de fazer
aquilo que se esperava deles. Tal Ž vis’vel nas queixas constantes do
terceiro estado, n‹o s— em Braga, mas um pouco por todo o Portugal.
Por exemplo, era vulgar haver homens que escapavam ao servi•o mili-
tar fazendo-se clŽrigos com a coniv•ncia dos Cabidos (IAN/TT, Cap’-
tulos Gerais Estados Povo, vol. 15: 188v-189). Isto resultou num clero
incompetente e pouco educado, o que teve graves consequ•ncias para a
sua reputa•‹o (ibid.). Igualmente preocupante era muitos membros do
clero participarem em actividades comerciais, algo que lhes era proibi-
do, degradando uma vez mais o seu estatuto e causando preju’zos aos
interesses do terceiro estado (ibid. 189, 189v). Finalmente, tornou-se
mais comum as freiras desrespeitarem os seus votos e deixarem os seus
conventos, do que resultaram v‡rios esc‰ndalos (ibid.: 190, 190v). Tal Ž
compreens’vel se se tiver em conta que muitas freiras eram for•adas a
esse estatuto contra a sua vontade. Foram os bispos quem, ap—s o Con-
c’lio de Trento, tinham ficado com a responsabilidade da disciplina
conventual e como eles permaneceram ausentes em Portugal durante
cerca de 30 anos, pode-se compreender melhor as ac•›es de muitas
dessas freiras.

Assim, o clero, supostamente modelo das virtudes crist‹s, tinha per-
dido muito do seu prest’gio durante este per’odo entre o terceiro esta-
do, algo que teria consequ•ncias importantes para a identidade de Braga,
como se ver‡ no pr—ximo cap’tulo.
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11. Uma identidade fragmentada

Em 1671, ap—s o final da guerra com Espanha e com o retomar das
rela•›es diplom‡ticas com a Santa SŽ, um novo arcebispo Ð D. Ver’ssimo
Lencastre Ð foi nomeado para a sŽ de Braga. Aparentemente, houve um
regresso ao status quo ante: o estatuto primaz de Braga j‡ n‹o estava
mais amea•ado devido  ̂independ•ncia portuguesa e a presen•a de um
arcebispo iria consolidar a identidade cat—lica de Braga e o seu senti-
mento de comunidade. Contudo, estas expectativas eram demasiado
optimistas no que concerne o segundo ponto.

ConvŽm lembrar que Braga tinha estado sem um arcebispo durante
30 anos. Trinta anos Ž muito tempo, sobretudo nas sociedades do Anti-
go R egime onde a maioria da popula•‹o era jovem. O que isto signi-
ficava era que em 1671 a maior parte dos habitantes de Braga n‹o estavam
conscientes do papel dos arcebispos como garantes da identidade da cida-
de, uma vez que nem sequer tinham nascido em 1641 ou eram demasia-
dos jovens nessa altura para se lembrarem desse papel. Quanto  ̂gera•‹o
mais velha, a mem—ria dos arcebispos estava certamente manchada pelas
ac•›es de D. Sebasti‹o de Matos. Assim, a chegada de um novo arcebispo
em 1671 era para a maior parte da popula•‹o a chegada de um estranho.

A posi•‹o dos arcebispos encontrava-se ainda mais fragilizada devi-
do ao conflito pol’tico que opunha o terceiro estado ˆ elite. O fim da
guerra significava a consolida•‹o da nova dinastia e consequentemente
da autoridade da elite. Os arcebispos pertenciam e protegiam a elite, e,
como tal, a retoma do seu poder em Braga significava que iria ser mais
dif’cil ao terceiro estado pressionar no sentido de uma maior participa-
•‹o na vida pol’tica da cidade, algo que n‹o faria os arcebispos particu-
larmente populares.

D. Ver’ssimo Lencastre estava consciente destas amea•as  ̂sua auto-
ridade e tomou algumas medidas no sentido de reafirmar o papel epis-
copal. Sabe-se que procurou refrear alguns dos abusos cometidos pelo
clero. Por exemplo, obrigou os conventos de Braga a ter janelas com
gelosias de modo a for•ar a reclus‹o das freiras (AMB, Index das couzas
mais memoraveis: fl. 124v). O Arcebispo teve igualmente o cuidado de
aparecer v‡rias vezes em pœblico por forma a fazer-se mais vis’vel, de
modo a que as pessoas soubessem que havia uma vez mais um arcebispo
ao comando. Assim, por exemplo, fez extensas visita•›es na arquidiocese
e administrou o cisma a muitos fiŽis (Ferreira, 1932: 187), executando
desta forma o seu papel de bom pastor.

Contudo, qualquer impacto positivo causado pelas suas ac•›es de-
pressa se evaporou, dado que ap—s o seu regresso a Lisboa em 1677 para
dirigir a Inquisi•‹o, Braga permaneceu sem um arcebispo durante seis
anos. A raz‹o para tal foi que o seu sucessor Ð D. Lu’s de Sousa Ð era o
embaixador portugu•s em Roma, s— tendo deixado esse lugar em 1683.
Obviamente, esta longa aus•ncia n‹o ajudou a fr‡gil posi•‹o dos arce-
bispos em Braga.

N‹o obstante, ap—s a sua chegada a Braga, D. Lu’s de Sousa, apoiou
a constru•‹o de duas novas igrejas Ð Congregados e S. V’tor Ð, que, do
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meu ponto de vista, revelam uma tentativa de reduzir o fosso entre o
terceiro estado e os arcebispos em particular e o clero em geral.

Em rela•‹o  ̂primeira igreja, em 1686, um dos mais influentes mem-
bros do Cabido, Jo‹o Meira Carrilho, tomou a iniciativa de ajudar a
Congrega•‹o do Orat—rio a estabelecer-se em Braga, algo que teve o
forte apoio de D. Lu’s de Sousa (ibid.: 194-196). Ao contr‡rio das Or-
dens religiosas, esta era uma congrega•‹o de padres seculares que n‹o
tinham tomado votos espirituais e cuja principal preocupa•‹o era o aper-
fei•oamento da vida cat—lica atravŽs de uma sŽrie de exerc’cios espiri-
tuais e pr‡ticos que eles procuraram disseminar atravŽs da execu•‹o de
cerim—nias pœblicas envolvendo uma vasta audi•ncia (Santos, 1997: 226,
227). Esta Congrega•‹o era bastante recente em Portugal, tendo a sua
primeira casa sido fundada em Lisboa em 1668 (ibid.: 224).

Desde meados do sŽculo XVII que o prest’gio e a efici•ncia do cle-
ro tinham-se degradado consideravelmente, pelo que o apoio ao esta-
belecimento do Orat—rio em Braga Ž compreens’vel: era uma funda•‹o
recente e como tal o preconceito entre o terceiro estado em rela•‹o aos
seus membros era menor. Desta forma, esperava-se que os membros do
clero tivessem de novo um papel mais eficaz, de acordo com preceitos
da Reforma Cat—lica.

Em 1687, o Orat—rio tinha uma pequena igreja constru’da no Cam-
po de Santana, sendo a sua parte superior vis’vel no mapa de c. 1694, no
lado sul desta ‡rea em frente  ̂capela de Santana (Oliveira, 1994: 38). A
escolha deste local n‹o foi acidental; afinal de contas, esta era a ‡rea de
Braga onde havia uma maior circula•‹o de pessoas e onde os seus habi-
tantes e forasteiros encontravam-se e trocavam produtos, ideias e not’-
cias. Desta maneira, os membros do Orat—rio eram capazes de interagir
mais activamente com o terceiro estado e reafirmar as ideias da R efor-
ma Cat—lica bem como combater heresias que pudessem desenvolver-
-se nesse lugar onde pessoas de diferentes proveni•ncias se encontravam.

Quanto ˆ igreja de S. V’tor, situada no limite leste da ‡rea extra-
muros (fig. 25), o Arcebispo promoveu a sua reconstru•‹o tambŽm no
ano de 1686 (Smith, 1972. 5; Oliveira, 1993: 47). H‡ um conjunto de
aspectos interessantes acerca desta igreja. Um deles Ž o programa icono-
gr‡fico dentro do edif’cio. Todas as paredes da igreja est‹o cobertas de
painŽis de azulejos com epis—dios das vidas de 22 santos locais, 16 ho-
mens e 6 mulheres (Smith, 1972: 12), com •nfase dada a S. V’tor, o
primeiro m‡rtir da Igreja de Braga. Este programa iconogr‡fico basea-
va-se na hist—ria dos arcebispos de Braga de D. R odrigo da Cunha,
dado existirem painŽis onde Ž feita refer•ncia espec’fica ˆ parte do livro
de onde os epis—dios foram retirados (ibid.: 8). Qual era o prop—sito
deste programa?

Na minha perspectiva, o Arcebispo estava a reafirmar o pante‹o an-
tigo e ilustre dos her—is respons‡veis pela identidade cat—lica de Braga.
AtravŽs desta igreja, ele estava assim a promover o seu culto e a reafir-
mar a sua import‰ncia por forma a impulsionar o prest’gio e a autorida-
de episcopal, dado o Arcebispo ser, afinal de contas, o herdeiro destes
her—is. N‹o h‡ nada de novo aqui, uma vez que D. Diogo de Sousa j‡
tinha feito o mesmo na entrada da Catedral de Braga no in’cio do sŽcu-
lo XVI com as est‡tuas de quatro santos locais (v. cap’tulo 6). O que Ž
interessante aqui Ž comparar o nœmero de santos que est‹o representa-
dos em ambas as igrejas: 4 numa e 22 noutra. Isto parece sublinhar um
sentimento de inseguran•a da parte de D. Lu’s de Sousa, dado sentir a
necessidade de representar assim tantos santos para o apoiaremÉ

Havia tambŽm um certo nœmero de elementos dentro e fora desta
igreja que ajudavam a real•ar este programa. O preenchimento das pa-
redes, por exemplo, com painŽis cujas cenas s‹o feitas segundo uma
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representa•‹o geomŽtrica, d‡ a ilus‹o de se estar a olhar para um espa•o
tridimensional semelhante a um palco teatral (fig. 26). O realismo resul-
tante n‹o s— faz as ac•›es dos santos mais cred’veis ao espectador, facili-
tando assim o processo de identifica•‹o e reflex‹o, mas tambŽm d‡ a
ilus‹o de a parede n‹o existir, uma vez que o espa•o parece estender-se
para alŽm dela. Desta maneira, o interior da igreja n‹o parece mais ser
um espa•o fechado. Este efeito Ž ainda mais refor•ado pela abertura de
v‡rias janelas largas nas paredes laterais do edif’cio, com a resultante ex-
plos‹o de luz n‹o s— ajudando a visualiza•‹o dos painŽis mas tambŽm
dando ao interior da igreja a impress‹o de ser um espa•o infinito e
celestial, como tal mais pr—ximo de Deus, em vez de um espa•o fecha-
do e terreno, mais pr—ximo da M‹e Terra. A cor azul e branca dos
azulejos contribu’ram tambŽm para dar ao interior da igreja um car‡cter
mais celestial. Estas mudan•as no interior da igreja tambŽm encontra-
ram a sua correspond•ncia no seu exterior, na fachada. Aqui, se se olhar
para os v‹os, n‹o como elementos isolados, como nas an‡lises empiristas,
mas ao invŽs como estando articulados, eles parecem dar ˆ fachada a
forma de uma face humana: os dois nichos na metade superior s‹o os
olhos e a porta Ž a boca. E a cara humana, n‹o o esque•amos, Ž a cara de
Deus (Duby, 1993: 290). Assim, todas estas caracter’sticas n‹o s— contri-
bu’ram para os esfor•os da Igreja desde a R eforma Cat—lica de dar um
car‡cter mais transcendente ao divino, mas deram tambŽm um cen‡rio
mais celestial, humanizado e menos abstracto ao programa iconogr‡fico:
elas ajudaram a torn‡-lo mais aut•ntico e mais pr—ximo do fiel.

Havia tambŽm outros elementos topogr‡fico que ajudaram a real•ar
a igreja de S. V’tor. O edif’cio est‡ no topo de uma pequena eleva•‹o,
colocando-o numa posi•‹o elevada, e como tal mais celestial, face  ̂‡rea
circundante. A liga•‹o entre a entrada desta igreja e a rua foi feita atra-
vŽs de uma larga e monumental escadaria, ligando simbolicamente o
CŽu e a Terra, por forma a enfatizar a import‰ncia da igreja.

Outro ponto interessante acerca desta igreja Ž o de que o Arcebispo
ordenou o alargamento da rua que a ligava ao Campo de Santana, R .
RŽgoa/ Nova da Seara (Oliveira, 1993: 126). Desta maneira a igreja tor-
na-se perfeitamente vis’vel do Campo de Santana, a ‡rea onde estavam
dois edif’cios Ð a capela de Santa Ana e a igreja da Senhora a Branca Ð
que tambŽm celebravam as origens de Braga. Desta forma, uma liga•‹o
visual une esta ‡rea prestigiosa com a nova igreja celebrat—ria, a qual est‡
especificamente relacionada com os santos de Braga.

Contudo, apesar destes esfor•os, o Arcebispo adoeceu em 1687, per-
manecendo na cama atŽ  ̂sua morte em 1690 (Ferreira, 1932: 196), algo
que dificultou as suas tentativas de reafirmar o seu papel como foco da
identidade cat—lica de Braga.

Braga permaneceu sem arcebispo por mais um par de anos atŽ 1692
quando um sucessor foi nomeado: D. JosŽ de Meneses. Todavia, so-
frendo de gota, s— chegou a Braga em 1694. O seu governo n‹o come-
•ou bem. Um par de dias ap—s a sua chegada ocorreu um motim do
terceiro estado, a qual exigia um representante na C‰mara alŽm de quei-
xar-se da falta de p‹o (Senna Freitas, 1890, vol. III: 280, 281; Ferreira,
1932: 201). ƒ poss’vel que a queixa acerca do p‹o fosse apenas uma
forma de suavizar a principal queixa: a representa•‹o pol’tica. O Arce-
bispo resistiu a esta demonstra•‹o de for•a ordenando a abertura dos
celeiros e declarando que ele pr—prio seria o representante do terceiro
estado (ibid.; ibid.). N‹o obstante, a situa•‹o deve ter sido bastante sŽria
uma vez que tropas reais foram enviadas para a cidade, a’ permanecendo
por dois meses e meio atŽ que tudo se acalmasse (ibid.; ibid.). O que
este motim revela Ž que os esfor•os feitos pelos arcebispos anteriores no
sentido de regressar ao status quo ante n‹o estavam a ter os resultados



|  ARKEOS 27 | 92 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

desejados, permanecendo o div—rcio entre os arcebispos e o terceiro
estado. Quanto a D. JosŽ de Meneses, foi incapaz de fazer o que quer
que fosse para mudar esta situa•‹o. Sofrendo de gota, limitou-se a per-
manecer no seu quarto no pal‡cio desde o primeiro dia em que chegou
atŽ  ̂sua morte no in’cio de 1696 (ibid.; ibid.).

Com a inac•‹o D. JosŽ de Meneses, a posi•‹o dos arcebispos em
Braga atingiu o seu ponto mais baixo desde o in’cio do sŽculo XVI. Tal
Ž bem vis’vel, por exemplo, num epis—dio que teve lugar ap—s a sua
morte, quando o seu corpo foi exposto no pal‡cio para as pessoas pres-
tarem-lhe a œltima homenagem. Dado que o seu corpo estava a decom-
por-se, as pessoas ficaram chocadas e come•aram a gritar impreca•›es,
seguindo-se um tumulto dentro do pal‡cio durante o qual um dos cria-
dos foi esfaqueado (ibid.: 281; ibid.: 204). O que este epis—dio revela Ž
que os arcebispos tinham perdido a sua aura. Em sociedades religiosas,
os corpos de pessoas com aura n‹o se decomp›em. Dado que os arce-
bispos desde o sŽculo XVI tinham-se esfor•ado para se rodearem desta
aura, este epis—dio Ž bastante revelador de qu‹o degradado o seu estatu-
to em Braga tinha-se tornado. Quanto aos tumultos dentro do pal‡cio,
tal era algo inaud’vel desde a dŽcada de 1470 (v. cap’tulo 5).

Outro testemunho da degrada•‹o da posi•‹o dos arcebispos em Bra-
ga Ž vis’vel numa descri•‹o do seu pal‡cio em finais de 1696, escrita
pouco antes da chegada do novo arcebispo, D. Jo‹o de Sousa. Segundo
esta, o pal‡cio tinha infiltra•›es de ‡gua, os vidros das janelas estavam
partidos e faltavam v‡rias telhas no telhado (BNA, 54-VIII-20, n.¼ 397).
Por outras palavras, era uma casa abandonada, algo que pode ser visto
como uma met‡fora do falhan•o dos arcebispos de manter a sua posi•‹o
como nœcleo simb—lico da identidade cat—lica de Braga.

O novo arcebispo, D. Jo‹o de Sousa, apesar de um per’odo de go-
verno relativamente curto Ð 1697 a 1703 Ð instigou algumas medidas
numa tentativa de mudar esta situa•‹o. Ordenou a impress‹o das Cons-
titui•›es da Diocese de Braga (Ferreira, 1932: 217), algo importante
para uma melhor regula•‹o do clero, dado que as regras determinando
os fundamentos da vida religiosa tornavam-se desta maneira mais fami-
liares para os membros do clero. O Arcebispo foi tambŽm respons‡vel
pela constru•‹o de uma nova sacristia na Catedral, com uma sala do
tesouro para exposi•‹o das rel’quias (ibid.: 214, 215). O novo edif’cio
(ainda vis’vel) Ž largo e constru’do segundo o estilo Cl‡ssico, providen-
ciado assim um cen‡rio mais grandioso ˆs rel’quias. Assim, do meu pon-
to de vista, o Arcebispo esperava promover o seu culto e, desta forma,
reafirmar a Catedral como centro espiritual de Braga. O Arcebispo tam-
bŽm iniciou o processo para a beatifica•‹o de Fr. Bartolomeu dos M‡r-
tires (ibid.: 218, 219), um dos arcebispos mais populares de Braga, ten-
do governado a cidade entre 1559 e 1582. Pode-se assumir que D. Jo‹o
de Sousa procurava desta maneira tomar de ÒemprŽstimoÓ o seu prest’-
gio para o bem da Mitra. Contudo, apesar dos esfor•os de D. Jo‹o de
Sousa, as suas medidas n‹o foram bem sucedidas, dado que o seu suces-
sor, D. R odrigo Moura Teles, continuou a defrontar-se com os mes-
mos problemas (v. cap’tulo 12).

Resumindo: em finais do sŽculo XVII uma combina•‹o de arcebis-
pos fracos, curtos per’odos de governa•‹o, per’odos sem arcebispos e
medidas limitadas, contribu’ram para o falhan•o geral das tentativas de
reafirma•‹o dos arcebispos como foco da identidade cat—lica de Braga.

Ali‡s, a melhor evid•ncia de que os esfor•os dos arcebispos estavam
a falhar pode ser vista num fen—meno paralelo que estava a ter lugar
desde 1670: o controlo gradual pelo terceiro estado da direc•‹o de v‡-
rias confrarias religiosas. AtŽ ent‹o, a direc•‹o de uma confraria perten-
cia a um clŽrigo ou a um membro da nobreza da cidade (e.g. AISV,
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Livro Termos S. Vicente, 1594-1609, 1669-1682). A œnica excep•‹o
eram as confrarias que eram simultaneamente profissionais e religiosas,
sendo que nesse caso havia um clŽrigo a ocupar a posi•‹o estratŽgica de
secret‡rio, dado que tudo tinha de passar pelas suas m‹os (e.g. AISV,
Estatutos Irmandade Santo Homem Bom, 1688: 7). Em ambos os casos,
o controlo das actividades directivas das confrarias estava firmemente
nas m‹os da elite. Ap—s 1670, a situa•‹o mudou radicalmente.

Em 1674, certos membros da Arquiconfraria do Cord‹o decidiram
cortar com ela e fundar uma Ordem Terceira de S. Francisco (Proen•a,
1998: 48). Este gŽnero de institui•›es era para leigos que desejavam
viver mais de acordo com a espiritualidade das Ordens religiosas. Nos
seus estatutos de 1680 menciona-se que a presen•a de membros da no-
breza e de Ordens religiosas n‹o Ž desej‡vel (fl. 1v); contudo, os padres
continuavam a ser aceites, podendo dirigir a Ordem Terceira e ser seus
secret‡rios (fl. 4). Mesmo assim, a rela•‹o entre padres e membros do
terceiro estado n‹o era muito boa, dado que em 1695 os estatutos foram
reformados e logo no primeiro artigo Ž explicitamente declarado que
em nenhuma circunst‰ncia podiam membros do clero dirigir a Ordem
Terceira. O controlo da Ordem Terceira estava agora firmemente nas
m‹os de membros do terceiro estado.

Outro exemplo Ž a Irmandade de S. Vicente. Segundo os estatutos
de 1723, embora os nobres e clŽrigos pudessem fazer parte dela, n‹o a
podiam dirigir (fl. 23). Esta medida foi certamente estabelecida na re-
forma de 1675 (cujo livro est‡ perdido), dado que ap—s essa data as Actas
da Irmandade mencionam somente membros do terceiro estado nos
papŽis directivos (AISV, Livro Termos S. Vicente, 1669-1682; 1682-
-1700).

Um terceiro exemplo Ž a Irmandade dos Passos, a qual estava esta-
belecida no Convento do P—pulo. Pelo menos desde 1695 h‡ not’cias
de disputas entre a Irmandade (cujos membros eram sobretudo do ter-
ceiro estado) e os monges, tendo a primeira acabado por abandonar o
convento em 1724 (AISC, Livro Segundo Termos Irmandade dos Pas-
sos, 1686-1740: 103, 447). Os nobres tambŽm n‹o eram populares dado
que desde 1707 a Irmandade tinha obtido do arcebispo D. R odrigo
Moura Teles a garantia de eles n‹o poderem assumir qualquer papel
directivo (AICS, Estatutos Irmandade dos Passos, 1707: 31).

Mesmo em confrarias onde a presen•a do clero limitava-se somente
ao secret‡rio, tambŽm houve mudan•as. Por exemplo, a confraria do
Santo Homem Bom, que congregava os alfaiates de Braga, tinha reser-
vado nos seus estatutos de 1688 o lugar de secret‡rio somente para um
padre (fl. 7). Contudo, quando os estatutos foram reformados em 1725,
n‹o havia qualquer refer•ncia estipulando que o secret‡rio deveria ser
um padre (fl. 15v). O lugar estava assim aberto a leigos.

Do meu ponto de vista, estas mudan•as revelam uma tentativa de
afirma•‹o do terceiro estado face ao clero e  ̂nobreza no universo laical
da Igreja. Desde 1670 a emancipa•‹o pol’tica do terceiro estado tinha-
-se tornado notavelmente mais dif’cil devido  ̂estabiliza•‹o da vida po-
l’tica portuguesa. Tal ficou claramente vis’vel no motim falhado de 1694
quando a Coroa interveio militarmente ao lado da elite local. Desafios ˆ
ordem pol’tica tradicional n‹o eram tolerados. Assim, atravŽs do con-
trolo das confrarias, o terceiro estado procurava uma forma alternativa
de auto-express‹o e afirma•‹o face ˆ elite. H‡ aqui ecos da Idade do
Esp’rito Santo, com o seu ideal de uma religi‹o livre, espiritual e sem
hierarquias. Esta liga•‹o pode ser observada nos seguintes exemplos.

A nova Ordem Terceira de S. Francisco estava inicialmente estabe-
lecida na igreja do Esp’rito Santo (Proen•a, 1998: 48), algo que consi-
dero bastante interessante dado que, como argumentei no cap’tulo 7,
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esta igreja estava associada com a ideologia da Idade do Esp’rito Santo.
Assim, o estabelecimento nesta igreja foi intencional, mostrando o de-
sejo dos seus membros de viver mais plenamente dentro desses ideais.

Nos estatutos de diversas destas confrarias v•-se claramente uma preo-
cupa•‹o com a pr‡tica de uma vida mais religiosa e Žtica. Por exemplo,
enquanto que a Igreja esperava que os fiŽis se confessassem pelo menos
uma vez por ano, os membros da Irmandade de S. Vicente deviam tam-
bŽm confessar-se nos (seis) dias das festividades da Irmandade (AISV,
Estatutos S. Vicente, 1723: 28). A confraria de S. Crispim e S. Crispi-
niano, que juntava os sapateiros, era ainda mais estrita, esperando que os
seus membros se confessassem pelo menos uma vez por m•s e, se poss’-
vel, todas as semanas (ASB, Estatutos S. Crispim e S. Crispiniano, 1702:
6v). Os seus membros deveriam tambŽm aos domingos ˆ tarde e aos
feriados rezar o ter•o com a fam’lia, ler livros espirituais, fazer um exa-
me nocturno de consci•ncia (ibid.: 5v, 6). ConvŽm, no entanto, subli-
nhar que, apesar destas mudan•as, estas pr‡ticas n‹o revelam uma rebe-
li‹o contra os dogmas e Žtica cat—licos, como sucedeu no Norte da Eu-
ropa com o protestantismo. Havia ainda um respeito pelo catolicismo e
os padres continuavam a celebrar a missa.

Mas esta autonomia das confrarias era um fen—meno ainda mais com-
plexo, dado que com o falhan•o dos arcebispos em reafirmarem o seu
papel como foco da identidade cat—lica de Braga, as confrarias torna-
ram-se centros alternativos dessa identidade. Por outras palavras, a iden-
tidade anterior de Braga implodiu como resultado do conflito entre o
terceiro estado e a elite. Agora, em vez de uma comunidade vivendo em
Braga, cujos membros estavam unidos por um conjunto de valores co-
muns, havia ao invŽs uma multiplicidade de comunidades vivendo em
Braga, com diferentes fidelidades. Um bom exemplo desta fragmenta-
•‹o da identidade de Braga Ž a constru•‹o das novas igrejas de S. Vicente
(fig. 27) e a da Ordem Terceira de S. Francisco. A constru•‹o da primei-
ra iniciou-se em 1689 e a segunda em 1694 (Oliveira, 1993: 47), um per’o-
do que coincide com a presen•a de arcebispos adoentados em Braga.

Ambas as igrejas t•m um tamanho consider‡vel, apresentando uma
estrutura semelhante  ̂da igreja de S. V’tor. Elas foram feitas para serem
bem vis’veis na paisagem urbana, servindo como foco para os seus mem-
bros, sendo ainda um modo de afirma•‹o em rela•‹o a outros grupos
em Braga. Tal Ž particularmente vis’vel na localiza•‹o da igreja da Or-
dem Terceira: a norte do castelo no Campo de Santana, perto de uma
nova entrada para a Cidade aberta na muralha (relativamente a esta en-
trada, mais elementos adiante neste cap’tulo), como se pode ver no mapa
de c. 1757 (n.¼ 21). Esta igreja est‡ assim na ‡rea de Braga onde havia
mais circula•‹o de pessoas. Quanto ˆ igreja de S. Vicente, foi recons-
tru’da no seu local anterior.

H‡ tambŽm elementos nestas igrejas que indicam que a sua fidelida-
de œltima residia fora de Braga, n‹o sendo, como tal, n‹o para com os
arcebispos. No caso de S. Vicente, foi erigida, no topo do front‹o, uma
cruz de tr•s aspas, a qual Ž nem mais nem menos o s’mbolo do Papa.
L•em-se ainda nas inscri•›es que ladeiam a porta principal que esta Ir-
mandade beneficiava das indulg•ncias (ou seja, remiss›es dos castigos
dos pecados cometidos) dadas por Latr‹o. O que tem interesse aqui Ž
que Latr‹o Ž a catedral da diocese de R oma e como tal do Papa. Os
membros da Irmandade de S. Vicente estavam assim a colocar-se sob os
ausp’cios de uma entidade para alŽm de Braga, ou seja, R oma. Quanto
 ̂Ordem Terceira de S. Francisco, desde 1695 a sua santa padroeira era

a Imaculada Concei•‹o (Proen•a, 1998: 77, 78). Ora Ž interessante no-
tar que desde 1646 a Imaculada Concei•‹o era a santa padroeira do
reino de Portugal.
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Ali‡s, este movimento em direc•‹o ˆ fragmenta•‹o era igualmente
extens’vel para as confrarias da elite, algo que revela divis›es no seio da
pr—pria elite. Em 1693 uma delas, a Irmandade de Santa Cruz, decidiu
remover a torre na parte de tr‡s da sua igreja e construir duas novas
torres na fachada (AISC, Livro Termos Santa Cruz, 1589-1701: 504).
AtŽ ent‹o, a œnica igreja em Braga com duas torres na sua fachada era a
Catedral algo que, como mencionei no cap’tulo 6, era uma forma de
distin•‹o. Esta Irmandade ao construir estas duas torres estava, como tal,
a emular conscientemente a Catedral. Estas torres foram constru’das
numa altura de arcebispos doentes e/ ou ausentes e assim, do meu ponto
de vista, a sua constru•‹o revela descren•a da parte de sectores da elite
na capacidade dos arcebispos em retomar o seu estatuto anterior. Com
esta emula•‹o (de outra forma impens‡vel caso a posi•‹o dos arcebispos
fosse mais forte) a Irmandade estava assim a fazer da sua igreja o princi-
pal foco de identidade para os seus membros em Braga. As boas rela•›es
que esta Irmandade tinha com a Coroa portuguesa s‹o igualmente uma
boa indica•‹o relativamente a onde a sua fidelidade estava.

Voltando ˆs igrejas da Ordem Terceira e de S. Vicente, h‡ elemen-
tos nas suas fachadas que indicam outros aspectos relativamente  ̂forma
como estas confrarias viviam a sua vida religiosa. Se bem que elas sejam
estruturalmente semelhantes  ̂igreja de S. V’tor, h‡ diferen•as na orga-
niza•‹o das fachadas. A fachada de S. V’tor, por exemplo, n‹o Ž muito
diferente daquilo que se tornou t’pico ap—s a R eforma Cat—lica em
meados do sŽculo XVI, com pouca ornamenta•‹o realista fazendo refe-
r•ncia a uma religi‹o natural, sendo ao invŽs composta por linhas geo-
mŽtricas. Contudo, no caso das outras duas igrejas, em particular S.
Vicente, h‡ uma abundante representa•‹o desses ornamentos, como es-
pirais, grinaldas e vegeta•‹o. Isto Ž bastante interessante, porque revela
que o terceiro estado nunca aceitou completamente a vers‹o fortemen-
te intelectualizada do catolicismo que o clero procurou impor. ÒSentirÓ
o sagrado atravŽs dos sentidos era igualmente uma parte importante des-
sa experi•ncia, como a fachada revela, e somente a Natureza podia dar
os meios para tal experi•ncia. Todavia, convŽm notar que n‹o h‡ aqui
um regresso a pr‡ticas pag‹s e a uma rejei•‹o total da vers‹o mais inte-
lectual da religi‹o. Como se discutiu anteriormente, esta œltima fazia
cada vez mais parte da experi•ncia religiosa do terceiro estado. O que
ocorre aqui, ao invŽs, Ž uma s’ntese dessa experi•ncia. A fachada diz
tudo: est‡ estruturada de acordo com a forma geomŽtrico de Deus e est‡
ornamentada por motivos naturais. Apesar do retorno da Natureza, o
plano central agora Ž o do intelecto divino.

Ali‡s, Ž interessante notar que entre as dŽcadas de 1730 e 1760 (o
per’odo que os historiadores da arte geralmente designam de tardo bar-
roco e rococ—), ou seja, ap—s a consolida•‹o das confrarias dominadas
pelo terceiro estado, as fachadas de v‡rias igrejas (quer de confrarias ou
de ordens religiosas) e edif’cios institucionais sob controlo da elite de
Braga, sofreram uma reforma que as fizeram mais parecidas com as duas
igrejas anteriores, ou seja, uma forma geomŽtrico e uma abundante or-
namenta•‹o natural. Exemplos incluem a nova ala do pal‡cio episcopal
na ‡rea virada ao Campo dos Touros; o novo edif’cio da C‰mara Muni-
cipal: a igreja de Santa Cruz; a igreja da Miseric—rdia; a igreja do Ora-
t—rio (fig. 28) (cf. Smith 1968, 1972, 1973 e Oliveira 1999 para mais
informa•‹o sobre estas obras). O mesmo gŽnero de mudan•as na orna-
menta•‹o tambŽm Ž vis’vel nos ret‡bulos constru’dos nessa altura (cf.
Alves, 1989a; 468; 1989b: 408). Do meu ponto de vista, estas mudan•as
revelam uma tentativa da elite de voltar a captar a confian•a do terceiro
estado, mostrando mais toler‰ncia para com a Natureza e, consequen-
temente, a formas mais sensoriais de experimentar o sagrado.



|  ARKEOS 27 | 96 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

H‡ um interessante paradoxo aqui: enquanto que antes de finais do
sŽculo XVII o terceiro estado estava mais pr—ximo de uma experi•ncia
mais natural do sagrado, tendo s— depois se aproximado de uma vis‹o
mais intelectual por forma a afirmar-se perante os seus superiores so-
ciais, a elite, por outro lado, tendeu sempre a ter uma vis‹o mais inte-
lectual do sagrado, tendo s— depois mostrado uma maior toler‰ncia para
com a experi•ncia do sagrado atravŽs do natural (desde que o nœcleo da
viv•ncia religiosa continuasse a ser intelectual) com a inten•‹o pol’tica
de manter o terceiro estado sob controlo.

A fragmenta•‹o da identidade social de Braga em finais do sŽculo
XVII Ž tambŽm vis’vel noutras dimens›es. Ainda dentro das confrarias
controladas pelo terceiro estado, um aspecto interessante Ž o de que
quem quisesse fazer parte delas tinha que preencher um conjunto de
requisitos sociais para poder ser aceite (cf. AVOTSF, Estatutos Ordem
Terceira S. Francisco 1680: 3v; AISV, Estatutos Santo Homem Bom
1688: 4, 4v; ASB, Estatutos S. Crispim e S. Crispiniano 1702: 17v;
AISV, Estatutos S. Vicente 1723: 23v, 24). O primeiro requerimento
que Ž sempre mencionado Ž a necessidade de ter sangue puro. Era uma
cren•a comum na sociedade da Idade Moderna que, em grande medida,
as virtudes e vilezas das pessoas eram determinadas pelas qualidades das
linhagens de cada pessoa, isto Ž, pelo sangue (Cordeiro Pereira, 1998:
278). Obviamente, dentro desta ideologia, as linhagens dos nobres eram
as mais puras, algo que legitimava a sua posi•‹o superior na sociedade,
enquanto que ao mesmo tempo exclu’a os seus advers‡rios mais directos
Ð os judeus Ð dado o sangue destes n‹o ser puro (ibid.: 278, 279). A
exclus‹o de judeus Ž algo que tambŽm estava presente nas confrarias,
sendo tambŽm comum a inclus‹o de duas outras categorias sem sangue
puro: mu•ulmanos e negros (trazidos para Portugal para trabalhar como
escravos). Outra categoria de exclu’dos era constitu’da por aqueles cujo
trabalho era considerado baixo ou vil, como os carniceiros (por causa
do tabu do sangue), porteiros (vistos como uma espŽcie de c‹es de guar-
da) e cobradores de impostos (que eram geralmente concession‡rios da
Coroa, tendo o direito de reter algum do dinheiro colectado). AlŽm
disso, jornaleiros que n‹o eram capazes de cumprir as obriga•›es finan-
ceiras da confraria eram igualmente exclu’dos. Do meu ponto de vista,
o que estes requerimentos revelam Ž que o terceiro estado, n‹o tendo
acesso ˆ nobreza, estava a usar as confrarias como forma de emular a
atitude de casta da elite, ao exigir e mostrar atributos como sangue puro
e posses que eram assertadas pela nobreza como sinais de superioridade.

Estes requisitos significavam tambŽm que havia divis›es no seio do
terceiro estado de Braga, permanecendo alguns dos seus membros fora
do movimento dominante das confrarias. Estes membros faziam parte
de agrupamentos mais marginais como a taberna. Esta pode ser vista
como uma espŽcie de Òcontra-igrejaÓ, com uma vida dissoluta e onde as
ideias eram livremente discutidas, disputando aos padres a clientela mas-
culina nos dias de missa (Minois, 2004: 408). E em Braga, sabe-se que as
tabernas tinham por essa altura a sua quota-parte de clientes dado que
n‹o s— os arcebispos tinham problemas frequentes com elas, mas tam-
bŽm as confrarias. No primeiro caso, o arcebispo D. R odrigo Moura
Teles chegou mesmo a proibir a actividade das tabernas em 1718 acu-
sando-as de serem frequentadas por todo o gŽnero de desordeiros (AMB,
Index das couzas mais memoraveis: fls. 92v, 146). TambŽm tem inte-
resse notar que, por essa altura, as tabernas encontravam-se situadas per-
to das entradas das cidades, em locais como R eal e Goladas (ibid.), os
quais j‡ se situavam no Caos mas suficientemente perto de Braga para
fazer a sua presen•a tentadora (ou amea•adora) para os habitantes da
cidade. Quanto ˆs confrarias, sabe-se que nos estatutos de algumas delas
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Ž explicitamente mencionado que os clientes das tabernas n‹o deviam
ser aceites (ASB, Estatutos S. Crispim e S. Crispiniano, 1702: 17v).

Mas tambŽm havia nessa altura outra divis‹o no seio do terceiro
estado: a forma•‹o de uma identidade de grupo entre os seus membros
mais ricos, geralmente mercadores e joalheiros, constituindo aquilo que
viria a ser conhecido no sŽculo XIX por burguesia. Os seus membros,
apesar de manterem a liga•‹o com as confrarias, procuraram separar-se
do terceiro estado e rivalizar com a elite, num processo que Ž aparente
em padr›es residenciais e na arquitectura.

Em primeiro lugar, no caso dos padr›es residenciais, o eixo R.
Sousa/ R . Souto Ž paradigm‡tico. Lendo a lista dos seus inquilinos no
êndice Ž not—rio que houve um estabelecimento gradual de membros
da ÒburguesiaÓ neste eixo vi‡rio ao longo do sŽculo XVII, num proces-
so que se encontrava consolidado no in’cio do sŽculo XVIII. Por altura
do mapa de 1750 quase todas as casas que a’ s‹o mostradas pertenciam a
membros deste grupo em contraste com o sŽculo XVI quando, como se
viu anteriormente (v. cap’tulo 6), os seus inquilinos eram provenientes
sobretudo da elite. Contudo, esta œltima, por raz›es que ir‹o ser analisa-
das em breve, perdeu gradualmente o interesse em continuar a viver a’.
Quem se aproveitou desta situa•‹o foi a ÒburguesiaÓ, que se mudou em
massa para as ‡reas centrais de Braga, em particular o eixo R . Sousa/ R .
Souto, o mais prestigioso de todos. Ao moverem-se para aqui os mem-
bros da recentemente formada ÒburguesiaÓ n‹o s— ganhavam prest’gio,
mas tambŽm uma maior consci•ncia de si como membros de um grupo
distinto gra•as ˆ proximidade que resultava da sua concentra•‹o numa
œnica ‡rea. AlŽm disso, ao permanecerem juntos sentiam-se mais prote-
gidos num mundo inst‡vel.

A consequente transforma•‹o deste eixo numa ‡rea sobretudo co-
mercial esteve provavelmente na origem de um par de mudan•as que
tiveram lugar na sua vizinhan•a no final do sŽculo XVII. Uma, foi a aber-
tura de uma nova entrada (e n‹o porta) numa ‡rea da muralha a norte do
castelo algures durante o sŽculo XVII mas antes do mapa de c. 169441,
dado ser j‡ vis’vel nele. Isto abriu uma nova sa’da da R. Souto e permitiu,
assim, um maior volume de tr‡fico. A outra mudan•a foi a remo•‹o do
pelourinho da sua posi•‹o em frente  ̂R . Souto em 1694, tendo os seus
vizinhos (que eram sobretudo membros da ÒburguesiaÓ) pago para que tal
mudan•a ocorresse (Thadim, 1764: fl. 70). O pelourinho n‹o se afastou
muito, tendo sido movido somente alguns metros para norte, ficando
perto do chafariz, como se pode ver no mapa de c. 1757. Esta mudan•a Ž
compreens’vel tendo em conta o crescimento do tr‡fico ao longo da R .
Souto, o que significa que o pelourinho estava a causar uma obstru•‹o.

Mas porque Ž que um nœmero substancial de membros da elite per-
deu interesse em continuar a viver nesta ‡rea, facilitando assim o estabe-
lecimento aqui da burguesia? Segundo as genealogias de fam’lias nobres,
nota-se que muitas delas, como os Fraga, Fonseca Coutinho, Leite Pe-
reira, Pacheco Pereira, Paiva Brand‹o, Portocarreiro, Bravo, deixaram
as suas resid•ncias na Cidade e foram viver para os arredores durante o
sŽculo XVII (cf. Afonso, 1954, 1962, 1968, 1969, 1970, 1975). ƒ im-
portante lembrar que ap—s as dŽcadas de 1620/ 1630, a elite de Braga
estava a ser afectada por uma forte crise pol’tica e social: as tentativas da
Monarquia Hisp‰nica de degradar o estatuto de Braga, a longa guerra
com Espanha, os conflitos constantes com o terceiro estado e a falta de
autoridade episcopal, entre outras raz›es. Se bem que, espacialmente,
esta mudan•a fosse irrelevante Ð apenas alguns metros para l‡ da muralha
Ð simbolicamente, estava cheia de significado porque o que isto revela Ž
que as fam’lias estavam a deixar o que elas entendiam ser uma Cidade
decadente e a mudar-se para um Jardim terap•utico e incorrupto.

41 TambŽm vis’vel no
mapa de c. 1757.
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Quanto ˆs casas constru’das pela nobreza no Jardim de Braga, mui-
tas s‹o vis’veis no mapa de c. 1757. Aqui, Ž poss’vel ver jardins geomŽ-
tricos de grandes dimens›es junto a essas casas. A forma mais comum
desses jardins Ž cruciforme, s’mbolo da Terra e de um Mundo organiza-
do. Desta forma, atravŽs dos seus jardins, onde a ordem do Mundo est‡
ancorada a uma Natureza ordenada, estes membros da elite estavam tam-
bŽm procurando consolo num per’odo de amea•as constantes para a
ordem tradicional. Mas fornecer consolo n‹o era a œnica raz‹o por de-
tr‡s da constru•‹o destes jardins. ƒ interessante notar que os jardins pas-
saram a deixar de ser fechados ao exterior como costumava ser, e passa-
ram a ser exibidos a uma vasta audi•ncia atravŽs da abertura de janelas
nos muros (embora com grades, para que ninguŽm entrasse) que rodea-
vam as casas da elite42. Isto Ž vis’vel tanto em edif’cios que chegaram aos
nossos dias (como o pal‡cio dos Biscainhos, na rua do mesmo nome) e
tambŽm em alguns dos representados no mapa de 1750 (como a casa n.¼
5 na R . S. Jo‹o). AtŽ mesmo no pal‡cio episcopal um enorme jardim
seguindo este esquema cosmol—gico foi constru’do perto da nova aber-
tura na muralha para norte do castelo, como se pode ver no mapa de c.
1757. No mapa de 1750, v•-se nesta ‡rea (rua n.¼ 7, conhecida por
Loura) um grande port‹o ladeado por duas janelas que permitiam aque-
les que por aqui passassem uma vis‹o do jardim. AtravŽs da exibi•‹o
pœblica destes jardins, a elite estava a mostrar ao terceiro estado a sua
capacidade de replicar e controlar a ordem da Natureza (e como tal do
Mundo e da ordem social), procurando assim legitimar o seu estatuto
superior em Braga (v. Leone 1984 para um estudo semelhante). Contu-
do, a persist•ncia da instabilidade social Ž uma indica•‹o do sucesso li-
mitado destes jardins.

Em segundo lugar, em rela•‹o ao outro ponto que mencionei onde
a rivalidade entre a elite e a burguesia Ž vis’vel Ð ou seja, a arquitectura
Ð, h‡ um conjunto de mudan•as importantes que tiveram lugar nas fa-
chadas das casas.

Uma delas foi o aparecimento de fachadas simŽtricas nas casas. Du-
rante o sŽculo XVI, n‹o houve muita preocupa•‹o relativamente a isso,
havendo uma distribui•‹o assimŽtrica dos v‹os. O  aparecimento em
meados desse sŽculo de tratados de arquitectura Cl‡ssica com desenhos
de edif’cios simŽtricos n‹o mudou imediatamente o car‡cter da compo-
si•‹o das fachadas em Braga; ao invŽs, o que era mais comum era uma
selec•‹o de certos detalhes arquitect—nicos (Sousa Pereira, 2000: 85).
Contudo, em finais do sŽculo XVII e in’cios do XVIII, Ž not—rio que
um nœmero consider‡vel de fachadas come•ou a ser organizado segun-
do linhas simŽtricas (Soromenho, 1991: 190; Sousa Pereira, 2000: 138).
Isto Ž algo que est‡ bem representado no mapa de 1750 com casas cujas
fachadas ou s‹o completamente simŽtricas ou, mais comummente, so-
mente os seus andares superiores (figs. 10 e 29). Porqu• esta mudan•a?

A maior parte das casas onde isto estava a suceder pertenciam sobretu-
do  ̂elite e  ̂ÒburguesiaÓ. Por contraste, a maior parte das casas do tercei-
ro estado ainda tinham uma fachada assimŽtrica como se v• no mapa de
1750. Assim, do meu ponto de vista, neste contexto de identidade frag-
mentada e rivalidade social, aqueles que estavam a adoptar simetria Ð so-
bretudo a elite e a ÒburguesiaÓ Ð estavam a p™r ao seu servi•o a ÒpurezaÓ
e o prest’gio das linhas geomŽtricas da arquitectura Cl‡ssica e, conse-
quentemente, uma afirma•‹o social face ao outro bem como em rela•‹o
ao terceiro estado. Mesmo assim, apesar desta motiva•‹o para a mudan•a,
Ž interessante notar que alguns membros da elite n‹o sentiram necessida-
de de reafirmar o seu estatuto atravŽs de fachadas simŽtricas, optando ao
invŽs por continuar em viver em casas associadas a anteriores s’mbolos de
poder, ou seja, edif’cios grandes com torres adjacentes (fig. 16).

42 Note-se que estes
jardins ÒpœblicosÓ s‹o
algo que tambŽm pode
ser encontrado noutras
zonas de Portugal nos
sŽculos XVII e XVIII,
sendo o relevo
comummente usado
como forma de os
enfatizar (Carita e
Cardoso 1987: 95, 225,
260), algo que n‹o era
poss’vel em Braga,
devido ao seu terreno
ch‹o.
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Outra mudan•a importante que come•a a ser vis’vel pela mesma
altura foi o uso de janelas com gelosias nas fachadas das casas, cuja forma
tornava o interior das casas mais discreto para quem estivesse a olhar do
exterior. AtŽ ent‹o, o seu uso n‹o parece ter sido comum em Braga. A
mais antiga refer•ncia que encontrei data de 1667 e Ž de uma casa (n.¼
38) na R ua do Souto que pertencia a um membro da elite onde se
menciona que duas das suas janelas tinham gelosias43 (ADB, Prazos do
Cabido tomo 64: fl. 104). A refer•ncia seguinte que encontrei para estas
janelas com gelosias Ž de 1701, mas desta vez na casa de um mercador
(ibid., tomo 78: fl. 228v), tambŽm na R . Souto (n.¼ 40). Ap—s esta data,
a sua refer•ncia em documentos torna-se mais regular.

O prop—sito das janelas com gelosias nas casas era o de proteger a
virtude das fam’lias (isto Ž, das mulheres) que l‡ viviam (Rebelo da Cos-
ta, 1788: 56). Tal est‡ relacionado com a vis‹o dominante entre a elite
acerca do principal papel das mulheres casadas: elas deviam proteger a
ÒhonraÓ do marido, ou, por outras palavras, n‹o deviam cometer adul-
tŽrio, sendo que a melhor maneira de garantir isso era manter as mulhe-
res tanto quanto poss’vel dentro de casa (N izza da Silva, 2001: 443,
444), dado elas serem os garantes das linhagens familiares.

As janelas com gelosias em Braga apareciam geralmente nas casas da
elite e da burguesia. No entanto, olhando cuidadosamente para o mapa
de 1750, pode notar-se diferen•as importantes no seu uso. No caso da
elite, somente algumas casas as tinham e mesmo assim o seu uso est‡
geralmente restrito a uma ou duas janelas. Obviamente, isto n‹o era
claramente suficiente para proteger o interior das casas de olhares exte-
riores devido ao grande tamanho das casas. Contudo, tendo em conta
que havia nas casas nobres divis›es reservadas ˆs actividades das mulhe-
res e das suas criadas (ibid.), esta falta de gelosias torna-se mais compre-
ens’vel. Mesmo assim, em alguns casos, Ž poss’vel que as janelas com
gelosias que s‹o vis’veis no mapa de 1750, fossem provavelmente usadas
como forma de ÒprotegerÓ o orat—rio da sala de actividades exteriores
menos pr—prios. Afinal de contas, com a fragmenta•‹o da identidade de
Braga nessa altura, as ruas estavam a tornar-se cada vez menos espa•os
de unidade e comportamento ordeiro entre os seus habitantes. Sendo o
orat—rio uma pe•a de mobili‡rio, nunca Ž mencionado nos Prazos do
Cabido, os quais descrevem somente elementos arquitect—nicos. Con-
tudo, na vizinha cidade do Porto, numa descri•‹o de 1746 de uma casa
da elite na R . Flores, h‡ refer•ncia a um orat—rio que estava entre duas
janelas com gelosias; quanto ˆs restantes janelas dessa casa, elas n‹o ti-
nham gelosias (v. Ferr‹o Afonso, 2000: 286).

Por outro lado, nas casas da ÒburguesiaÓ, Ž vulgar encontrar todas as
janelas das suas casas com estas gelosias. Ali‡s, elas s‹o um dos elementos
que melhor distinguem este grupo, em particular no eixo R . Sousa/ R .
Souto (fig. 29), dado todas as janelas das casas ÒburguesasÓ estarem co-
bertas por gelosias. Contudo, o que Ž interessante aqui, Ž que a Òbur-
guesiaÓ atravŽs do uso enf‡tico de gelosias, est‡ a adoptar por volta de
1700 um ideologia da elite acerca das mulheres por forma a se distinguir
mais marcadamente dos restantes membros do terceiro estado44. Note-
-se que as casas das classes mais baixas do terceiro estado n‹o tinham
gelosias (fig. 15), algo inœtil uma vez que sendo casas de fam’lias mais
pobres, elas eram redundantes dado que as mulheres tinham de partici-
par mais activamente em actividades econ—micas de modo a sustentar a
fam’lia. Isto significava que tinham de estar com mais frequ•ncia fora de
casa.

Um œltimo ponto que pretendo apontar neste cap’tulo acerca do
enfraquecimento do sentimento de solidariedade comunal em Braga
concerne as escadas exteriores nas casas: elas desaparecem gradualmente.

43 E onde est‡ tambŽm
mencionado que elas
eram oleadas,
permitindo assim uma
melhor preserva•‹o.

44 No entanto, apesar
deste recato, houve o
cuidado de deixar
entrar luz dentro das
divis›es das casas com
gelosias. Note-se que
em muitas das casas
(figs. 10 e 29) h‡ uma
pequena janela branca
por cima das gelosias, a
qual permitia a entrada
de luz. AlŽm disso, esta
cor n‹o s— reflecte a
luz melhor, mas
tambŽm contribui para
o simbolismo branco
das fachadas, j‡
analisado na cap’tulo 6.
A posi•‹o dessa
pequena janela tambŽm
garantia que ninguŽm
fora de casa podia ver
as pessoas no seu
interior.
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Na viragem do sŽculo come•a a assistir-se a uma mudan•a no acesso ˆs
escadas, das ruas para o interior das casas (e.g. casas 20 e 21 na R .
Alcaide). Mesmo as escadas do pal‡cio episcopal n‹o escaparam a esta
mudan•a, sendo transferidas para o seu interior em 1709. Por altura do
mapa de 1750 somente restavam cinco escadas exteriores: duas na ‡rea
intramuros e tr•s na ‡rea extramuros. Assim, ˆ medida que as ruas se
tornavam cada vez mais locais de competi•‹o entre diferentes grupos
rivais que as usavam para propaganda, como por exemplo as numerosas
prociss›es das confrarias ou as diferentes fachadas de casas, a anterior
liga•‹o entre salas e ruas come•ou a desgastar-se e as escadas voltaram
para o interior das casas, para aumentar a intimidade destes espa•os.

Foi, assim, num contexto de identidade fragmentada, que um novo
arcebispo, D. R odrigo Moura Teles, chegou a Braga em 1704.
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12. A Nova JerusalŽm

D. Rodrigo Moura Teles governou Braga durante um longo per’o-
do de tempo desde 1704 a 1728, ao longo do qual foi respons‡vel por
um esfor•o sustentado com vista a ultrapassar a fragmenta•‹o identit‡ria
da cidade; um esfor•o que culminaria numa nova identidade para Braga.

Contudo, inicialmente, as ac•›es do Arcebispo n‹o diferiram mui-
to das dos seus predecessores. Pouco depois da sua chegada, passou os
anos de 1705 e 1706 em sistem‡ticas visitas pastorais ˆ arquidiocese
inquirindo acerca dos h‡bitos cat—licos dos seus habitantes e clero
(Ferreira, 1932: 230). Os resultados n‹o foram muito satisfat—rios, dado
que no final de 1706 publicou uma Pastoral com v‡rias instru•›es re-
lativamente ˆ disciplina do clero, costumes populares, obriga•›es dos
padres paroquiais e dec•ncia do culto (ibid.). Em 1713, o Arcebispo
organizou um s’nodo por forma a refor•ar estas medidas (ibid.), indi-
cando assim que elas n‹o estavam a ter o efeito desejado. D. R odrigo
Moura Teles estava, assim, a mostrar a sua preocupa•‹o em assumir e
levar a sŽrio o seu papel vigilante sobre o seu rebanho, o qual era,
como se viu no cap’tulo 8, uma das mais importantes medidas da R e-
forma Cat—lica.

O Arcebispo tambŽm instigou a constru•‹o de edif’cios religiosos e
civis em diversas cidades da arquidiocese. Exemplos incluem o conven-
to feminino de S. Bento de Barcelos; o convento feminino de Nossa
Senhora da Concei•‹o em Chaves; o convento feminino da Madre de
Deus em Guimar‹es; o convento masculino de S. Bento em Viana; e os
aljubes de Valen•a e Moncorvo (ibid.: 230-233, 248-251, 268). No
caso dos aljubes, a inten•‹o era proporcionar mais conforto f’sico aos
presos de modo a evitar a degrada•‹o moral que poderia resultar da
exist•ncia de condi•›es prec‡rias (R ocha, 1996: 160). Desta maneira,
ao assumir o papel de bom pastor, ele estava a procurar afirmar a sua
autoridade noutros locais da arquidiocese fora de Braga, actuando os
edif’cios como marcos materiais.

No seguimento da constru•‹o de uma nova sacristia e sala do tesou-
ro pelo seu predecessor, o Arcebispo tambŽm promoveu um importan-
te programa de trabalhos na Catedral por forma a reafirm‡-la como o
centro espiritual de Braga. Assim, entre 1707 e 1712, v‡rias capelas da
Catedral, incluindo as dos arcebispos de Braga que eram santos, foram
reconstru’das, algo que lhes deu uma apar•ncia mais monumental (Ro-
cha, 1996: 76-80, 94-99). O Arcebispo tinha assim a inten•‹o de pro-
mover o seu culto e celebrar a sua import‰ncia para os habitantes de
Braga. Em 1713 foi decidido abrir catorze novas janelas nas paredes da
nave bem como construir um novo zimb—rio de modo a permitir a
entrada de mais luz no interior da igreja; as paredes da nave foram tam-
bŽm cobertas com azulejos (ibid.: 77, 78, 83-87). Estas mudan•as s‹o
bastante interessantes porque s‹o iguais ˆs que foram vistas no per’odo
anterior na igreja de S. V’tor. Infelizmente, os azulejos est‹o actualmen-
te perdidos e desconhece-se o seu programa iconogr‡fico, embora se
possa assumir que celebravam os arcebispos e/ ou a Virgem Maria.
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D. R odrigo Moura Teles tambŽm prestou aten•‹o aos monumen-
tos que testemunhavam a antiguidade de Braga, embora dentro de uma
agenda que procurava tambŽm celebrar os arcebispos de Braga. Assim,
em 1715, foi respons‡vel pela reconstru•‹o da capela de S. Sebasti‹o, na
‡rea das Carvalheiras, tendo feito substanciais contribui•›es financeiras
para esse prop—sito (Ferreira, 1932: 246, 247). O edif’cio resultante45

era bastante diferente do anterior: tinha uma planta centralizada com
quatro bra•os iguais (formando assim uma cruz perfeita) e uma cœpula
central. H‡ aqui de novo uma reutiliza•‹o de modelos de planta centra-
lizada que fazem refer•ncia a um passado paleo-crist‹o. Contudo, desta
vez, o modelo que est‡ a ser seguido n‹o Ž o da capela octogonal cons-
tru’da por D. Diogo de Sousa no Campo de Santana, mas, ao invŽs,
uma cruz. ConvŽm notar que a planta cruciforme era comum na regi‹o
de Braga nos sŽculos VI e VII (Maciel, 1995: 128-139). Este tipo de
planta apareceu primeiro no Ocidente durante o sŽculo V, sendo o
melhor exemplar preservado desses dias o mausolŽu de Galla Placidia
em R avena. Na Pen’nsula IbŽrica, ela foi introduzida pelos bizantinos,
os quais ocuparam a sua zona sul durante algum tempo (ibid.). Esta foi a
altura em que alguns dos mais importantes arcebispos santificados de
Braga (S. Martinho de Dume e S. Frutuoso) viveram, os quais foram
tambŽm respons‡veis pela constru•‹o de edif’cios religiosos com plantas
cruciformes, alguns dos quais ainda eram vis’veis no sŽculo XVIII. Ha-
via claramente consci•ncia no sŽculo XVIII de qu‹o velhos estes edif’-
cios eram e quem os tinha constru’do. Um deles era o mausolŽu torna-
do igreja de S. Frutuoso (ainda hoje intacto) (fig. 30). Neste caso, sabe-
-se inclusivamente que quando os Franciscanos (a quem D. Diogo de
Sousa tinha dado a igreja; v. cap’tulo 7), procuraram construir uma nova
igreja, D. R odrigo Moura Teles proibiu-o com receio que a mem—ria
da anterior se perdesse, s— permitindo a nova constru•‹o desde que o
edif’cio da anterior permanecesse intacta (Soromenho, 1991: 94). As-
sim, como Ž evidente, havia uma forte liga•‹o entre este tipo de igreja e
os primeiros arcebispos santificados de Braga. Este esquema arquitect—-
nico estava a ser montado na ‡rea onde estava a l‡pide romana que des-
de a dŽcada de 1620 tinha simbolizado o nascimento de Braga. Como
tal, do meu ponto de vista, o que o Arcebispo estava a procurar alcan•ar ao
construir esta igreja, era de lembrar a toda a gente que as origens da cidade
estavam tambŽm indissoluvelmente ligadas aos arcebispos cat—licos.

Foi tambŽm em 1715 que o Arcebispo iniciou algumas mudan•as
no Campo de Santana que viriam a acrescentar uma nova dimens‹o a
este espa•o. Na ‡rea perto da porta do Souto onde, desde o in’cio do
sŽculo XVI, tinha havido um alpendre para apoiar a actividade mercan-
til, o Arcebispo promoveu a sua substitui•‹o por uma arcada (Thadim,
1748-64: 88). A estrutura resultante (fig. 31) continuou a desempenhar
o mesmo papel de apoio para a actividade comercial. O que Ž interes-
sante acerca dela Ž a sua forma. Se bem que actualmente a arcada esteja
substancialmente alterada devido a uma reconstru•‹o tardo-setecentista,
a sua forma original ainda Ž vis’vel no frontisp’cio do mapa de 1750:
catorze arcos monumentais e Cl‡ssicos. ConvŽm lembrar que catorze Ž
duas vezes sete, o nœmero sagrado, mas, porqu• este investimento for-
temente simb—lico da parte do Arcebispo numa ‡rea que estava sobre-
tudo ligada  ̂actividade comercial?

Uma resposta a esta quest‹o pode ser encontrada numa est‡tua que
foi colocada por cima da arcada (fig. 32) (v. BNL, Figueiredo, ms.
[1723-24]: fl. 61v). Esta est‡tua (mudada em finais do sŽculo XVIII para
o topo da porta Nova, ap—s a reconstru•‹o desta œltima) representa uma
figura feminina que Ž uma alegoria de Braga. A figura segura uma lan•a
numa m‹o, uma pequena imagem da Catedral noutra e um escudo ao

45 Que ainda l‡
permanece, embora
com algumas
modifica•›es: uma
capela-mor alongada e
uma torre.
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seu lado com o nome da cidade escrito nele. A lan•a Ž outro s’mbolo do
axis mundi, sendo geralmente associada a contextos que pretendem ex-
pressar a for•a da autoridade pœblica (Chevalier e Gheerbrant, 1994:
399). A Catedral representa os arcebispos, enquanto que o escudo re-
presenta simultaneamente o universo (ou seja, Braga e os seus habitan-
tes) e protec•‹o (ibid.: 296). Assim, esta associa•‹o constitui uma forma
de reafirmar a Catedral, isto Ž, os arcebispos, como o axis mundi de
Braga e consequentemente como o garante da ordem citadina.

A esta mensagem foi dada ainda mais •nfase atravŽs de uma inscri•‹o
em latim por baixo da est‡tua, a qual, embora tenha sido deitada fora
ap—s a remo•‹o da est‡tua, tinha as seguintes palavras segundo o memo-
rialista In‡cio JosŽ Peixoto (1992 [1790-1808]: 73):

NOBILIS AC ANTIQUA VOCOR SUM BRACARA FIDA/  TURRIBUS
INDE POTENS, MENIBUS INDE SUR GENS./  HESPER IA PR IN-
CIPES PR IMATUM LITOR  HABER A/  OR BIS AD INVIDIAN NU-
BILA CLARA PETO

(Uma nobre e antiga for•a sou chamada, sou Braga, confiante nas minhas
torres de onde [a minha] for•a vem, levantando-se por isso ˆs mentes. Como
principal primaz do Ocidente, serei um manto e escudo protector para in-
veja do Mundo).

H‡ aqui uma refer•ncia aos t’tulos de Braga bem como ˆs torres da
Catedral, ou seja os arcebispos, de onde vem a for•a da cidade e a pro-
tec•‹o dos seus habitantes.

Esta refer•ncia ˆ Catedral atravŽs da figura aleg—rica como sendo o
axis mundi de Braga Ž muito interessante. AtŽ ent‹o a Catedral estava
fisicamente situada em frente  ̂Pra•a do P‹o no centro da Cidade. En-
t‹o, para qu• trazer uma representa•‹o da Catedral para o espa•o do
Jardim? ConvŽm lembrar que atŽ ent‹o Braga estava dividida segundo
um esquema cosmol—gico tendo uma Cidade interior, com a Catedral
no seu centro, e um Jardim exterior que n‹o tinha o mesmo estatuto da
Cidade interior devido, entre outras coisas, ˆ aus•ncia da Catedral. As-
sim, do meu ponto de vista, o que o Arcebispo estava a procurar fazer
era a trazer a Catedral, simbolicamente, para a ‡rea fora da muralha. ƒ
por isso que existe uma arcada monumental com refer•ncia ao sagrado
atravŽs da repeti•‹o do nœmero sete: era uma forma de emular o n‡rtex
que estava no edif’cio da Catedral na Pra•a do P‹o. Mas, qual era o
prop—sito deste programa? Argumento que o Arcebispo estava a procu-
rar fazer do Campo de Santana um palco para projectar o poder da
Catedral. Note-se que a arcada e a est‡tua estavam na ‡rea do Campo de
Santana onde toda a actividade comercial tinha lugar. Esta ‡rea era, afi-
nal de contas, o mais importante ponto de encontro de Braga, com
membros de todos os grupos sociais estando a’ envolvidos em assuntos
do dia-a-dia, e como tal um lugar onde um actor com dificuldades de
afirma•‹o, isto Ž o Arcebispo, podia causar um maior impacto, ao con-
tr‡rio do espa•o limitado da Pra•a do P‹o. Desta forma, o Arcebispo
estava a tentar convencer os habitantes de Braga de que a Ònormalida-
deÓ do seu dia-a-dia resultava sobretudo da presen•a protectora da Ca-
tedral.

Note-se ainda que o projecto de estender a Catedral ao Jardim foi
facilitado pela circunst‰ncia das fronteiras entre a Cidade e o Jardim
terem ficado consideravelmente menos bem definidas no decorrer do
sŽculo XVII: v‡rias fam’lias aristocr‡ticas mudaram-se para o Jardim,
enquanto que v‡rias fam’lias ÒburguesasÓ mudaram-se para o eixo R .
Sousa/ R . Souto. Assim, atravŽs deste programa, o Arcebispo estava a
expandir a Cidade para o Jardim, fazendo do Campo de Santana o foco
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irradiador da ‡rea extramuros, ˆ semelhan•a da Pra•a do P‹o na ‡rea
intramuros. Ali‡s, isto foi algo que j‡ estava planeado desde 1714. Len-
do as descri•›es das casas dos Prazos do Cabido, Ž interessante notar que
desde esse ano, as ruas e espa•os pœblicos fora da muralha deixaram de
ser referidos como estando nos arredores da Cidade. Somente um par
de ruas mais distantes Ð Ch‹os de Cima e Cruz da Pedra Ð eram ainda
mencionados, e mesmo assim nem sempre, como estando nos arredores
(e.g. tomo 88, fls.: 17v, 184v).

Este programa tambŽm marca uma mudan•a subtil nas tentativas do
Arcebispo de recupera•‹o da sua autoridade sobre Braga. Enquanto que
atŽ ent‹o ele estava preocupado em reafirmar a Catedral como o Centro
do Mundo, agora ele estava a ser mais pragm‡tico e a levar a Catedral
para o Mundo.

Em 1719 e 1720, o Arcebispo tambŽm tomou algumas medidas para
dignificar ainda mais o Campo de Santana bem como a assumir o papel
de bom pastor ao promover a constru•‹o de duas novas casas religiosas.
Uma foi o convento feminino da Penha de Fran•a (Ferreira, 1932: 251-
-253; R ocha, 1996: 103-111). O outro foi o R ecolhimento de Santa
Maria Madalena, o qual era uma institui•‹o que procurava salvar pros-
titutas das suas vidas de pecado e ensinar-lhes virtudes crist‹s bem como
algum of’cio honesto (Ferreira, 1932: 254; Friedrichs, 1995: 231).

No entanto, apesar dos melhores esfor•os do Arcebispo, as suas
tentativas sistem‡ticas de reafirmar a Mitra como foco da identidade
de Braga tinham falhado. A melhor indica•‹o deste falhan•o Ž um
grande projecto urban’stico que se iniciou em 1719-1720 onde, como
irei argumentar nas de seguida, o Arcebispo desistiu de ser o œnico
foco de Braga e procurou unir os seus habitantes em redor de uma
nova identidade.

Este projecto teve lugar no morro de Santa Margarida, um pequeno
morro rochoso e estŽril, para nordeste de Braga. Em 1719, iniciou-se a
constru•‹o de uma capela chamada Senhora da Guadalupe no seu ponto
mais alto (O liveira, 1993: 54). Em 1720, na ‡rea abaixo desta capela,
tambŽm teve in’cio a constru•‹o de uma zona residencial com quatro
ruas que formavam uma cruz perfeita e com uma pra•a em forma de
losango na intersec•‹o (ibid. 2001b: 159). Tanto a capela como a ‡rea
residencial formavam uma unidade indissoci‡vel, estando uma das ruas
directamente ligada  ̂capela, a qual, por sua vez dominava visualmente
a ‡rea abaixo dela (Soromenho, 1991: 84). Sabe-se tambŽm que o Arce-
bispo esteve ligado financeiramente a ambos os projectos (Rocha, 1996:
-148).

Este projecto est‡ geralmente associado ˆ necessidade de acomodar
uma popula•‹o crescente (Oliveira, 1999: 67). Claro, mas n‹o s—. Con-
vŽm lembrar que esta era uma sociedade religiosa e como tal qualquer
interven•‹o no espa•o tendia a seguir um modelo ideal baseado no
mundo sagrado. Neste caso, argumento que os elementos associados
com este projecto baseavam-se no modelo do santu‡rio de Nossa Se-
nhora da Guadalupe no MŽxico, constru’do ap—s o aparecimento da
Virgem nesse local em 1531. Em primeiro lugar, o santu‡rio mexicano
est‡ perto da cidade e para norte dela, tal como o monte de Santa Mar-
garida em Braga. O morro onde a Virgem apareceu era rochoso e estŽril
(Saint-Joseph, 1743: 144); o monte de Santa Margarida tambŽm tinha
as mesmas caracter’sticas antes do projecto urban’stico. Finalmente, um
milagre ocorreu aquando do aparecimento da Virgem no morro mexi-
cano no qual apareceram v‡rias flores (ibid.: 152); no caso de Braga,
ap—s a constru•‹o da capela, a constru•‹o da pra•a, ruas e casas trouxe-
ram ordem e vida a um peda•o de terra cujas caracter’sticas tornavam-
-na mais pr—xima do Caos.
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Qual era o prop—sito desta emula•‹o?
A Senhora da Guadalupe era tambŽm representada como a Imacu-

lada Concei•‹o, dado que apareceu no dia da sua celebra•‹o (ibid.: 145,
149). O que Ž interessante aqui Ž que ap—s o golpe de 1640, no qual
Portugal separou-se de Espanha, a nova dinastia de Bragan•a, por forma
a refor•ar a sua legitimidade, declarou em 1646 que a Imaculada Con-
cei•‹o, que era a padroeira dos Bragan•a, seria tambŽm a padroeira de
Portugal. Desta forma, os Bragan•a tornaram-se uma espŽcie de protec-
tores do reino e a Virgem a rainha de Portugal; da’ que os reis e rainhas
de Portugal da’ em diante passassem a ser representados sem coroa, a
qual era, ao invŽs, colocada nas imagens da Virgem. Isto n‹o s— refor-
•ou a posi•‹o dos Bragan•a, mas tambŽm ao fazer da Virgem a m‹e de
todos os portugueses, a nova dinastia esperava encontrar um s’mbolo
poderoso que os unisse a todos.

Todas as cidades portuguesas, incluindo Braga, tiveram de jurar a
Virgem como padroeira de Portugal bem como de colocar nas portas
principais uma l‡pide comemorativa padronizada deste evento (Ferreita,
1932: 178, 179), dando assim uma presen•a mais material e duradoura a
esse juramento. Estas l‡pides ainda s‹o vis’veis em cidades perto de Braga
como Guimar‹es, Ponte de Lima, Barcelos, Caminha. N‹o h‡ evid•n-
cia da exist•ncia de uma l‡pide semelhante em Braga, embora seja im-
prov‡vel que n‹o houvesse uma dado que a cidade tinha interesse num
Portugal independente como forma de melhor defender o seu estatuto
primaz. ƒ poss’vel que tenha havido uma l‡pide na porta Nova, mas
que tenha sido mais tarde removida ap—s a reconstru•‹o desta porta em
finais do sŽculo XVIII.

Assim, tendo em conta este novo papel da Imaculada Concei•‹o como
s’mbolo unificador do Estado, argumentaria que o Arcebispo, ao cons-
truir a sua nova capela, estava a tentar associar Braga a esta mudan•a de
circunst‰ncias. Com efeito, ele estava a procurar criar um novo Centro
do Mundo e assim a unir os habitantes de Braga em redor de um referente
comum. O monte de Santa Margarida assumia desta maneira o papel de
montanha sagrada que atŽ ent‹o pertencera  ̂Catedral. A ‡rea residencial
constru’da abaixo era, por sua vez, o Mundo idealizado que resultava por
associa•‹o com este novo Centro. Note-se tambŽm que assumia formas
que atŽ ent‹o estavam reservadas para a ‡rea intramuros: tinha forma de
cruz, uma pra•a geomŽtrica e ruas rectil’neas. Todas as casas na pra•a
assumiam a mesma forma geomŽtrica e simŽtrica, como ainda hoje se
pode ver, mostrando assim uma imagem de harmonia e unidade. Este
conjunto de caracter’sticas foi tambŽm poss’vel porque, desde 1715, como
argumentei antes, o Arcebispo tinha estado a alargar o per’metro da Cida-
de, o qual passou a incorporar a maior parte do Jardim. Havia ainda in-
ten•‹o de construir uma fonte, s’mbolo da vida, no centro desta pra•a
(AMB, Livro Actas C‰mara Cx. 20, lv. 41, fl. 50v), embora, por raz›es
que desconhe•o, somente em 1772 a’ foi constru’da uma.

Apesar dos esfor•os do Arcebispo de fazer da Imaculada Concei•‹o
o novo foco de Braga, Ž interessante notar que ele tambŽm procurou
associ‡-la ˆ Mitra. Tal Ž vis’vel na forma que a capela da Guadalupe
assume: uma cruz perfeita, semelhante ˆ reconstru’da capela de S. Se-
basti‹o (fig. 33). Como mencionei antes, esta forma est‡ associada com
os primeiros arcebispos de Braga. Igualmente importante Ž que a cons-
tru•‹o de um dos primeiros templos dedicados  ̂Virgem no mundo e o
primeiro na Hisp‰nia foi atribu’do ao seu primeiro arcebispo, S. Pedro
de R ates (Santa Maria, 1707: 18, 19). Assim, atravŽs desta capela, D.
R odrigo Moura Teles procurou reafirmar a associa•‹o de Braga com a
Virgem, atravŽs do papel pioneiro da SŽ na promo•‹o do seu culto,
esperando assim reter alguma da influ•ncia da Mitra.
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Mesmo assim, apesar das not—rias mudan•as que este projecto trou-
xe para a identidade e paisagem de Braga, depressa o Arcebispo decidiu
que tambŽm n‹o era suficiente para reunir os seus habitantes. Assim, um
par de anos mais tarde, em 1722, D. R odrigo Moura Teles embarcou
num projecto ainda mais radical: o santu‡rio do Bom Jesus do Monte.

Este santu‡rio foi constru’do num monte elevado a cerca de tr•s
quil—metros para leste de Braga. AtŽ ent‹o, tinha havido desde 1629
naquele lugar uma via crucis, ou seja, uma reconstitui•‹o do caminho
de Cristo para o Calv‡rio em JerusalŽm (Massara, 1988: 25, 35, 36).
Nessa altura, esta tradi•‹o j‡ era velha na Europa cat—lica, tendo o pri-
meiro destes calv‡rios reconstitu’dos em montanhas sido constru’do em
1224 no monte Verna, fora de Varallo, no Piemonte, sob iniciativa de
S. Francisco de Assis (Schama, 1995: 436). Este caminho era usado por
peregrinos que, atravŽs da imita•‹o dos œltimos e dolorosos momentos da
vida de Cristo, procuravam purificar-se e regenerar-se (Massara, 1988:
86). Sabe-se tambŽm que ao longo este trajecto havia pequenos nichos
com imagens representando epis—dios da Paix‹o, terminando numa pe-
quena capela na parte superior do monte (ibid.: 25, 35, 36).

Em 1722, na sequ•ncia de um conflito entre o de‹o do Cabido e a
confraria que administrava esta via crucis, o Arcebispo autonomeou-se
juiz da confraria e iniciou a constru•‹o de um novo santu‡rio (ibid.:
36). Os trabalhos que se seguiram (fig. 34) s‹o geralmente vistos pelos
historiadores como uma ÒmelhoriaÓ da anterior via crucis, dado que
deram um car‡cter mais monumental ao que atŽ ent‹o era um espa•o de
reclus‹o e contempla•‹o (Fernandes Pereira, 1989b: 93). Foi constru’da
uma entrada em arco para o escad—rio na base da montanha com a ins-
cri•‹o ÒSancta Jerusalem restaurada e reedificadaÓ; oito capelas foram
constru’das em lugar dos anteriores nichos; e uma nova igreja com planta
central em vez da anterior capela na parte superior do monte. Quanto
ao acesso final para a igreja havia um escad—rio monumental em forma
piramidal, com fontes aleg—ricas em cada andar representando os senti-
dos humanos. O prop—sito deste escad—rio era o de assinalar a fragilida-
de do corpo humano e o conhecimento que dele emanava e contrast‡-
-los com a Verdade Divina que s— podia ser alcan•ada pelo afastamento
do mundo material (ibid.: 94). Assim no in’cio do escad—rio est‡ a fonte
da Vis‹o, enquanto que no seu final est‡ a do Tacto, formando assim
uma jornada ascendente do menor para o maior sentido pecaminoso, o
qual tinha o contacto mais pr—ximo com o mundo material (ibid.).

Se bem que n‹o esteja em desacordo com as an‡lises anteriores acer-
ca do Bom Jesus, argumento que as raz›es por detr‡s da reconstru•‹o
promovida pelo Arcebispo foram mais complexas. Para come•ar, note-
-se que esta reconstru•‹o deu  ̂parte superior do santu‡rio Ð o escad—rio
monumental Ð a forma de um trono gigantesco. Os tronos eram estru-
turas em forma de pir‰mide que replicavam a forma do trono de Salo-
m‹o e que foram usados no contexto da R eforma Cat—lica com o pro-
p—sito de expor o Sant’ssimo Sacramento e promover a sua devo•‹o em
reac•‹o ˆ cr’tica protestante deste dogma (Sancho Martins, 1991: 20-
-31, 57). Os tronos foram introduzidos em Portugal em 1608 e 1609,
respectivamente pelos Carmelitas e Jesu’tas, como estruturas port‡teis
para o Lausperene, o qual era uma exposi•‹o do Sant’ssimo Sacramento
ˆ adora•‹o dos fiŽis, normalmente por um per’odo de 40 horas (ibid.:
25-29). Em Braga, pelo menos desde 1660, h‡ not’cias do seu uso na
igreja jesu’tica de S. Paulo (ibid.: 30). Em finais do sŽculo XVII, este
gŽnero de estrutura come•ou a ser transferido para os ret‡bulos das igre-
jas e colocado em exposi•‹o permanente (Alves, 1989a: 468). Em Braga,
o primeiro deste tipo de ret‡bulos apareceu na dŽcada de 1690 na recen-
temente constru’da igreja de S. V’tor (fig. 35) (Smith, 1972: 6). Mas
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qual era o prop—sito desta mudan•a? Nessa altura, a divis‹o da Europa
em ‡reas cat—licas e protestantes era aceite por ambos os lados e havia
pouco perigo de as ideias protestantes espalharem-se em Portugal. Do
meu ponto de vista, a resposta Ž identidade fragmentada. O principal
intento do Sant’ssimo Sacramento Ž a uni‹o com Cristo pelo amor, de
modo a que diferentes pessoas e grupos esque•am as suas diferen•as e
procurem unidade no seu amor por Cristo. N‹o Ž uma coincid•ncia
que o primeiro trono em Braga apare•a na igreja de S. V’tor, cuja in-
ten•‹o era a promo•‹o da uni‹o da popula•‹o local (v. cap’tulo 11).
Agora, com o projecto do Bom Jesus o mesmo fen—meno estava a ser
tentado mas a uma escala gigantesca: do espa•o limitado da igreja para a
totalidade da paisagem urbana, dado que o santu‡rio dominava Braga da
sua elevada posi•‹o (fig. 36). Da’ a forma piramidal das escadas que le-
vam ˆ igreja do santu‡rio e da’ a forma circular deste œltimo, dado ser
esta a forma do Sant’ssimo Sacramento.

Mas h‡ mais. Em 1723 ou 172446 foi escrito Not’cias do Arcebispado
de Braga, que Ž uma hist—ria da arquidiocese de Braga feita pelo bispo
coadjutor de Braga D. Lu’s Figueiredo (Senna Freitas 1890, vol. 1: 97).
Esta hist—ria seguiu as mesmas linhas daquela escrita cerca de um sŽculo
antes por D. R odrigo da Cunha embora com algumas diferen•as im-
portantes como se ver‡ em breve. Esta hist—ria come•a com a descri•‹o
de Braga, a qual Ž explicitamente comparada a um paiz (fl. 1). Paiz e
paisagem eram ent‹o termos da pintura que se referiam a painŽis com
representa•›es de ‡rvores, prados, fontes bem como outros Òapraz’veis
objectos do campoÓ (Bluteau, 1720, vol. VI: 187). Braga Ž assim apre-
sentada por D. Lu’s Figueiredo nos seguintes termos l’ricos:

A todos oferece liberalissima a vista engra•ada e verde gala com que se
orn‹o seus largos e dilatados campos, a quem hua infinidade de cristalinas
fontes retalha e guarnece de l’quida e fina prata. Adorn‹o a esta bizarria
copadas alamedas, frut’feros pomares e odor’feros jardins, com que mais se
formoseia este aggradavel Paiz. Tudo nascido da bondade de seu clima, aon-
de as rigorosas inclemencias do Inverno, nem os activos ardores do Estio
fazem as opera•›es costumadas. (fl. 1; minha •nfase)

Outro elemento importante Ž a descri•‹o dos limites do paiz. Se-
gundo o autor, Braga Ž Òdefendida com o muro das liquidas correntes
de varios rios que lhe fazem amparoÓ (fl. 1). O autor menciona o rio
C‡vado para o norte, o rio Deste para sul e as ‡guas do Oceano para
oeste. Isto revela uma importante transforma•‹o no Cosmos de Braga.
Enquanto que desde o in’cio do sŽculo XVI havia uma Cidade limitada
pelas suas muralha e um Jardim para alŽm dela, agora, o anterior Jardim
foi absorvido pela Cidade (um fen—meno iniciado em 1715) e a ‡rea
que ia atŽ os cursos de ‡gua tornou-se o novo Jardim de Braga. Ali‡s,
outra indica•‹o de que a velha muralha de Braga estava a ter cada vez
menos import‰ncia para definir os seus limites Ž tambŽm vis’vel numa
peti•‹o enviada algumas dŽcadas mais tarde, em 1796, pela C‰mara ˆ
Coroa, solicitando autoriza•‹o para demolir as torres e muros por forma
a usar a pedra para fazer sistemas de canaliza•‹o e outras obras pœblicas
(Belino, 1895: 125-128). Foi inclusivamente mencionado nessa peti•‹o
que a muralha era obra de B‡rbaros (ibid.), algo que pode ser visto como
uma forma de degradar o seu estatuto e assim facilitar a sua demoli•‹o.

O que Ž interessante nestas duas descri•›es Ð o paiz e os seus limites
Ð Ž que elas s— ganham sentido quando se est‡ no topo do Bom Jesus. ƒ
somente daqui que se pode visualizar o vasto vale verde com a cidade a
meio dele bem como os cursos de ‡gua fronteiros, dado que o santu‡rio
encontra-se a leste de Braga47. AlŽm disso, Ž importante notar que a
descri•‹o do paiz feita por D. Luis Figueiredo n‹o Ž real mas sim ideal,

46 Se bem que este
trabalho n‹o esteja
datado, pode ser
facilmente datado de
1723-24 tendo em
conta os seguintes
elementos: menciona o
chafariz em frente ao
pal‡cio episcopal
(fl. 61v), o qual tem
uma inscri•‹o referindo
que foi constru’do em
1723, e tambŽm
que as novas torres
da Catedral estavam a
ser constru’das (fls. 62,
62v), as quais foram
por sua vez terminadas
em Novembro de
1724 (Thadim 1748-
-64: fl. 113).

47 Embora este efeito
visual esteja actualmen-
te bastante desvaneci-
do, devido  ̂enorme
expans‹o urbana da
cidade nas œltimas
dŽcadas.
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ou seja, aponta somente os elementos que constituem dentro da pintura
um paiz. Assim, do topo do Bom Jesus, Braga torna-se uma pintura
paisag’stica de um paiz. Porqu•?

Julgo ser importante que as caracter’sticas do paiz tal como est‹o
identificadas neste texto s‹o essencialmente uma descri•‹o do Para’so,
do jardim crist‹o e de uma natureza harmoniosa. Tendo em conta o
papel da natureza como modelo de uma legalidade e de uma verdade
independente de conting•ncias sociais e atŽ religiosas (Lenoble, 1990:
264), argumento que esta correla•‹o entre Braga e o paiz em que Ž o
Jardim e n‹o a Cidade que tem predomin‰ncia, constitui uma tentativa
de refazer a identidade de Braga. Por outras palavras, com a anterior
unidade de Braga em redor dos arcebispos perdida, agora, a identidade
de Braga est‡ a ser refeita em redor da natureza. Enquanto que atŽ en-
t‹o, o Jardim resultava das ac•›es dos habitantes da Cidade que conver-
tiam o Caos numa natureza crist‹, agora, ao invŽs, h‡ uma natureza
crist‹ preexistente Ð o paiz de Braga Ð que torna poss’vel a exist•ncia da
Cidade. Agora, o centro de Braga, o Centro do Mundo, a montanha
sagrada que liga o CŽu e a Terra j‡ n‹o Ž a Catedral, mas o santu‡rio do
Bom Jesus, fora da Cidade e no Jardim, e como tal mais puro, de cujo
topo pode-se discernir uma natureza harmoniosa na qual a Cidade est‡
integrada. Ali‡s, convŽm notar que o trono, na liturgia cat—lica, Ž ex-
pressivamente associado ao Monte Si‹o, a montanha c—smica, sendo os
seus degraus as virtudes que os fiŽis tinham de praticar de modo a alcan-
•ar a salva•‹o (Sancho Martins, 1991: 58). Passava-se o mesmo em
Braga, onde o escad—rio monumental imitava a forma da montanha c—s-
mica. AlŽm disso, ˆ medida que os seus habitantes subiam para o topo
do santu‡rio, que estava constantemente a acenar-lhes com a sua pre-
sen•a f’sica, num movimento em direc•‹o  ̂uni‹o com Cristo, tambŽm
eles tinham que fazer uma expurga•‹o gradual por forma a estarem mais
puros quando alcan•assem o topo. E daqui Ð o equivalente do Sant’ssimo
Sacramento e como tal o lugar mais puro Ð eles eram presenteados com
a vista do paiz de Braga. A identidade cat—lica de Braga em vez de estar
baseada numa linhagem ilustre de homens santos estava agora baseada
numa terra santa da qual eram todos filhos e filhas.

A centralidade do santu‡rio do Bom Jesus do Monte na cria•‹o de
uma nova identidade para Braga pode ainda ser vista na inscri•‹o na
entrada onde este espa•o Ž designado de JerusalŽm. JerusalŽm era uma
vis‹o de paz, justi•a e uni‹o de todas as tribos de Israel e mais tarde,
dentro do cristianismo, tornou-se o s’mbolo do reino messi‰nico e da
Igreja aberta a todos os povos (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 385). A
este respeito, Ž importante que a igreja do Bom Jesus tambŽm tem uma
planta central igual ˆ do Santo Sepulcro em JerusalŽm. Este santu‡rio
anunciava, assim, o in’cio de uma nova era de uni‹o para os habitantes
de Braga, de uma Nova JerusalŽm, uma Utopia vision‡ria, e onde a
perten•a a uma certa confraria ou grupo social tornava-se de import‰n-
cia secund‡ria.

Esta no•‹o constru’da de Braga como paiz foi um sucesso, como se
pode depreender dos seguintes exemplos.

Enquanto, por exemplo, que na hist—ria escrita por D. R odrigo da
Cunha, os arcebispos s‹o os œnicos actores nomeados, na de D. Lu’s
Figueiredo a situa•‹o Ž outra dado que alŽm dos arcebispos h‡ v‡rios
cap’tulos com refer•ncias a outros actores locais. Assim, tambŽm h‡ ca-
t‡logos dos bispos coadjutores de Braga (cap’tulo XX); das igrejas paro-
quiais (cap’tulo XXI); das igrejas das confrarias (cap’tulo XXII); dos
conventos (cap’tulo XXIII); dos oficiais eclesi‡sticos (cap’tulo XXIV);
dos oficiais seculares (cap’tulo XXV); e dos oficiais militares (cap’tulo
XXVI). Igualmente interessante Ž que esta œltima hist—ria foi escrita
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pelo bispo coadjutor e n‹o pelo Arcebispo. Assim, desta maneira, ou-
tros actores que atŽ ent‹o estavam na sombra passaram agora para o
palco principal e tornaram-se parte da hist—ria de Braga. Os arcebispos
j‡ n‹o estavam sozinhos.

Textos de hist—ria escritos ap—s a dŽcada de 1720 referem-se expli-
citamente a Braga como um paiz. Por exemplo, Contador Argote, na
dedicat—ria da sua hist—ria eclesi‡stica do arcebispado de Braga mencio-
na esta œltima como paiz (1732) e Manoel Silva Thadim escreve em
finais do sŽculo XVIII uma hist—ria de Braga com o sugestivo t’tulo
Hist—ria Ecclesi‡stica e Pol’tica do Paiz Bracarense da ƒpoca do SŽculo
XVIII.

Em 1729, foi decidido que um novo mapa de Braga devia ser feito,
embora nada mais se saiba sobre ele (Oliveira, 1994: 37). A inten•‹o de
fazer um novo mapa de Braga Ž bastante interessante porque revela que
a anterior representa•‹o oficial da cidade Ð o mapa de 1594 Ð j‡ n‹o era
adequada e que uma nova era necess‡ria. No entanto, cerca de um quar-
to de sŽculo depois, um mapa, o de c. 1757, acabou por ser feito e aqui
pode ver-se o resultado das mudan•as que tiveram lugar na dŽcada de
1720. Este mapa, ao contr‡rio do de 1594, foi feito segundo uma cor-
recta projec•‹o matem‡tica da escala e como tal com uma percep•‹o
mais racionalista do espa•o, mas tal n‹o significa que ele fosse mais Òob-
jectivoÓ dado que, de forma semelhante, foi feito de maneira a transmi-
tir certas mensagens. Para come•ar, convŽm notar que as ruas no limite
sul de Braga, na ‡rea mais pr—xima do rio Deste, n‹o est‹o representadas
no mapa48. Isto permitiu a manipula•‹o do centro do mapa. Contudo,
desta vez n‹o Ž a Catedral que ocupava essa posi•‹o mas ao invŽs a ‡rea
do castelo e da arcada. A escolha deste lugar Ž mais compreens’vel se
uma pessoa estiver pessoalmente nessa ‡rea. Este Ž o lugar de Braga que
tem melhor vista para o santu‡rio do Bom Jesus, que se encontra exac-
tamente em linha recta para leste (fig. 36), a direc•‹o simb—lica de Jeru-
salŽm para toda a Cristandade. Assim, desta maneira, o santu‡rio do
Bom Jesus, embora n‹o esteja representado, est‡ indirectamente presen-
te no mapa a presidir sobre o mais importante espa•o pœblico de Braga,
vis’vel para toda a gente que l‡ se dirigisse nos seus afazeres di‡rios. ƒ
igualmente interessante notar neste mapa que todos os edif’cios religio-
sos est‹o cuidadosamente enumerados e nomeados numa lista, todos
eles juntos contribuindo para a santidade e gl—ria do paiz de Braga em
vez de rivalizarem uns com os outros. Amplos espa•os verdes s‹o igual-
mente vis’veis neste mapa, dando assim a Braga a ilus‹o de ser um EdŽn
Ut—pico e como tal um pa’z harmonioso. Outro aspecto importante
deste mapa Ž que, ao contr‡rio do de 1594, as casas residenciais n‹o s‹o
meros estere—tipos estando l‡ apenas para preencher espa•o, mas ao in-
vŽs est‹o todas individualizadas. Isto Ž bastante importante porque per-
mitia aqueles que viviam em Braga identificar as suas pr—prias casas, algo
que os fazia sentir como parte da cidade. Assim, a popula•‹o de Braga
tornou-se parte integrante na representa•‹o pœblica da cidade. Os ele-
mentos que eram privilegiados no mapa de 1594, como os edif’cios
religiosos, a muralha, a C‰mara, o pal‡cio episcopal e as antiguidades, j‡
n‹o s‹o por si suficientes para representar a cidade. Uma das principais
ideias dos pensadores iluministas, o uso da grelha como figura de igual-
dade humana que podia nivelar as hierarquias sociais (Taylor, 2001: 30),
teve uma aplica•‹o pr‡tica em Braga.

Um œltimo exemplo Ž o Jubileu de 1774. Jubileus eram indulg•n-
cias concedidas pelos papas em certas circunst‰ncias, e baseavam-se na
festividade hebraica que tinha lugar em per’odos de sete vezes sete anos,
o Grande Ano (Bluteau, 1713: 212, 213). No caso de Braga, 1774 era o
ano do Jubileu do Bom Jesus e a sua confraria solicitou ao arcebispo em

48 Por exemplo, a R .
dos Pelames, que ligava
o Campo de Santiago
ao rio Deste, s— tinha a
sua metade superior
representada no mapa.
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1773 para obter do papa um Jubileu para o seu santu‡rio (Ferreira, 1932:
374, 375). O  arcebispo foi bem sucedido e o papa concedeu amplos
privilŽgios compar‡veis ao do santu‡rio de Santiago de Compostela, em
Espanha, e dos lugares santos de JerusalŽm, algo que a cidade preparou-
-se para festejar em 1774 com enormes festividades (ibid.). Compostela
e JerusalŽm eram, claro, os dois mais importantes lugares de peregrina-
•‹o do mundo cat—lico dessa altura. A coloca•‹o do Bom Jesus ao mes-
mo n’vel era uma enorme honra e algo que obviamente enchia de or-
gulho os habitantes de Braga, dando um importante contributo ao sen-
timento colectivo de solidariedade e uni‹o. Contudo, quando as festivi-
dades estavam prestes a come•ar a Coroa bloqueou-as (ibid.). Isto Ž
bastante interessante porque mostra uma vez mais qu‹o importante o
Bom Jesus era. Nessa altura, o governo portugu•s, sob a lideran•a do
Marqu•s de Pombal, era fortemente centralizador, baseado em Lisboa e
esta declara•‹o de autonomia e estatuto feita por Braga n‹o era bem
vista. Assim, ao bloquear o Jubileu, o governo portugu•s estava implici-
tamente a reconhecer a import‰ncia que o Bom Jesus tinha nessa altura
para a valida•‹o pol’tica de Braga.

Embora o Bom Jesus tenha contribu’do para dar aos habitantes de
Braga um sentimento de identidade comum, convŽm notar que as riva-
lidades anteriores n‹o desapareceram. Por exemplo, como mencionei
no cap’tulo anterior, a ÒburguesiaÓ continuou a preencher as fachadas
das suas casas com gelosias e a elite remodelou a fachada de alguns edif’-
cios religiosos e institucionais usando uma abundante ornamenta•‹o.
No entanto, o ambiente de forte conflitualidade social que ocorrera no
sŽculo XVII, tinha desaparecido. Apesar das rivalidades, havia agora uma
identidade comum na qual todos participavam.

E o que dizer em rela•‹o ao arcebispo D. R odrigo Moura Teles?
Perdeu toda a sua influ•ncia em Braga ap—s a constru•‹o do santu‡rio
do Bom Jesus? N‹o, dado que ele teve o cuidado de se fazer a si (e aos
seus sucessores) primus inter pares, primeiro entre iguais, o her—i que
atravŽs das suas ac•›es garantia a identidade de Braga, fazendo dele um
actor indispens‡vel. H‡ alguns exemplos disso.

Na hist—ria de D. Lu’s Figueiredo, os arcebispos s‹o nomeados antes
dos outros actores e as suas ac•›es s‹o amplamente descritas.

No mapa de c. 1757, o primeiro edif’cio religioso da lista Ž a Cate-
dral. Ali‡s, tem interesse notar que em 1723-24, a fachada da Catedral
foi reconstru’da. A principal raz‹o invocada para a sua reconstru•‹o foi
a de n‹o ser bem proporcionada (Rocha, 1996: 90), por outras palavras,
n‹o era simŽtrica. A fachada resultante ainda hoje Ž vis’vel (fig. 11),
apresentando linhas mais cl‡ssicas. Da fachada anterior s— ficou o n‡rtex,
presumivelmente devido ˆs alus›es que fazia a arcebispos anteriores. A
reconstru•‹o Ž mais compreens’vel se se tiver em conta que havia ent‹o
outras igrejas com fachadas mais monumentais e Cl‡ssicas que a Cate-
dral. Assim, o prop—sito da nova fachada era o de reclamar uma posi•‹o
de primazia para a Catedral.

Na entrada para o santu‡rio do Bom Jesus, h‡, juntamente com a
inscri•‹o que identifica o lugar como JerusalŽm, outra onde se mencio-
na que D. R odrigo Moura Teles foi o respons‡vel pela sua constru•‹o.
AlŽm disso, no in’cio da escadaria monumental, havia ainda uma fonte
com o bras‹o do Arcebispo (Massara, 1988: 71) Ð sete castelos Ð, uma
vez mais lembrando aos peregrinos quem tornou poss’vel aquela reali-
dade.

Esta associa•‹o entre o Arcebispo e o Bom Jesus Ž tambŽm vis’vel
no chafariz que foi constru’do em 1723 na pra•a em frente ao pal‡cio
episcopal (fig. 21). Aqui Ž poss’vel ver uma cidade amuralhada com seis
torres e uma sŽtima de maiores dimens›es a meio, com uma crian•a no
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topo dela. Manuel R ocha d‡ v‡rias explica•›es poss’veis para este cha-
fariz: podia estar relacionada com a alegoria de Santa Teresa do castelo
com sete n’veis de ora•‹o atŽ atingir a uni‹o m’stica com Deus, ou em
alternativa, uma dimens‹o apocal’ptica, dado que o tanque do chafariz
tem doze lados tal como as funda•›es de JerusalŽm (1996: 178). Eduar-
do Pires de Oliveira, por seu lado, argumenta que dado que o castelo
era o s’mbolo her‡ldico do Arcebispo, o chafariz foi feito com o prop—-
sito de exaltar publicamente a sua personalidade (1999: 33). Do meu
ponto de vista, o chafariz representa a cidade de Braga, a qual Ž compa-
rada ˆ Nova JerusalŽm. Uma das caracter’sticas da Nova JerusalŽm Ž
uma gigantesca torre central que toca o cŽu e Ž vis’vel para toda a gente
(cf. Eliade, 2000: 23); da’ tambŽm as doze funda•›es. A crian•a no topo
da torre empresta o seu simbolismo de juventude e pureza a esta nova
cidade. Quanto ˆs sete torres, concordo que estejam relacionadas com o
Arcebispo, embora n‹o para celebrar o seu ego, mas mais para associ‡-lo
com esta Nova JerusalŽm, que s— foi tornada poss’vel gra•as ˆs suas ac-
•›es.

Finalmente, o Arcebispo tambŽm restaurou as colunas romanas no
Campo de Santana. Estas estavam ent‹o tombadas, tendo sido levanta-
das e as letras animadas com ouro-mate (Senna Freitas, 1890, vol. 1:
139). AlŽm disso, duas das colunas tinham desaparecido, tendo o Arce-
bispo oferecido duas outras que tinha no jardim do seu pal‡cio para as
substituir. Por œltimo, e este Ž o aspecto mais importante, foi feita e
adicionada uma dŽcima terceira coluna com uma inscri•‹o que celebra-
va D. R odrigo Moura Teles (ibid.). A inscri•‹o fazia refer•ncia ao res-
tauro que tinha feito alŽm de listar os seus numerosos t’tulos, sendo as
primeiras palavras Bracara Augusta Dynastes et Ampliator (senhor e
ampliador de Braga) (Belino, 1895: iv). Para alŽm da propaganda, a adi-
•‹o de uma dŽcima terceira coluna pelo Arcebispo tem interesse por
outra raz‹o. O treze Ž geralmente visto como o nœmero do azar; no
entanto, quando aparece num grupo com doze outros tambŽm pode ser
visto como o mais poderoso e sublime desses nœmeros (Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 657). Assim, tendo em conta que as doze colunas
simbolizam o povo de Deus e os Ap—stolos (v. cap’tulo 7), o Arcebispo,
ao associar-se  ̂dŽcima terceira, legitima assim um lugar excepcional, o
de Cristo, nesse povo.

Contudo, apesar do sucesso das ac•›es de D. Rodrigo Moura Teles,
a forte influ•ncia que os arcebispos tinham sobre Braga n‹o iria durar
para sempre. O golpe que viria a reduzir a forte influ•ncia dos arcebis-
pos em Braga veio em 1790. Neste ano, a Coroa portuguesa, sob influ-
•ncia do Despotismo Iluminado, procurou eliminar o que restava dos
Òpoderes regionaisÓ, removendo a jurisdi•‹o secular dos arcebispos so-
bre a cidade, deixando-os apenas com a religiosa (Ferreira, 1932: 395-
-401).

A situa•‹o mais est‡vel que o Bom Jesus do Monte tinha ajudado a
criar e simbolizar, s— viria a estar de novo sob press‹o no sŽculo XIX
durante as R evolu•›es Liberais, pelas quais a ÒburguesiaÓ tornou-se
politicamente dominante. O seu decl’nio tornou-se vis’vel na segunda
metade do sŽculo XIX, quando os arcebispos, no novo contexto das
R evolu•›es Liberais, com o choque entre ideias republicanas e fŽ reli-
giosa, instigaram a constru•‹o de um novo santu‡rio no Sameiro dedi-
cado ˆ Imaculada Concei•‹o, que tinha entretanto sido proclamada
como dogma pelo papa. Desta maneira, atravŽs deste novo monte sa-
grado, os arcebispos procuraram reafirmar a identidade cat—lica de Braga
contra os excessos do secularismo.
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13. Conclus‹o

Com o paiz de Braga, termino a minha an‡lise sobre a identidade e
a paisagem de Braga durante a Idade Moderna. Ao longo desta an‡lise
procurei p™r em pr‡tica os princ’pios do modelo que foi delineado no
cap’tulo 3. O modelo baseia-se na met‡fora da rede como alternativa ˆ
met‡fora mais corrente da m‡quina enquanto guia e princ’pio organi-
zador da investiga•‹o hist—rica das cidades portuguesas durante a Idade
Moderna. Assim, em vez de dividir as cidades em diferentes componen-
tes, argumentei que da sua articula•‹o resulta um melhor conhecimento
hist—rico. Nada existe em isolamento; ao invŽs, todas as coisas est‹o
ligadas atravŽs de redes e como resultado dessa interac•‹o elas est‹o cons-
tantemente a influenciar-se umas ˆs outras e a transformar-se em algo
novo. Julgo que o melhor meio para observar e estudar essas interac•›es
e as mudan•as que t•m lugar ao longo do tempo Ž a paisagem. Para dar
sentido a essas mudan•as usei o conceito de identidade, pelo qual elas
s‹o vistas como o resultado de afirma•›es, negocia•›es ou nega•›es da
identidade dos habitantes locais. Desta maneira, foi poss’vel alcan•ar um
melhor entendimento das pessoas que viveram em Braga no per’odo
sob estudo.

O resultado deste modelo alternativo pode ser visto no seguinte su-
m‡rio sobre a identidade e paisagem de Braga durante a Idade Moderna,
onde as diferen•as face aos modelos empiristas s‹o not—rias.

Em primeiro lugar, convŽm notar que esta era uma sociedade onde
havia uma experi•ncia religiosa do universo, o que significa que somen-
te os espa•os que seguiam um modelo sagrado podiam ser considerados
reais. Esta ideia tambŽm era v‡lida para as cidades, incluindo Braga, as
quais procuravam replicar na Terra os modelos sagrados do CŽu. Argu-
mentei que no final do sŽculo XV, Braga tinha um centro ligando am-
bos os mundos, a Catedral, e do qual a vida flu’a. A cidade era delimita-
da por uma muralha, para alŽm da qual se encontrava o Caos, ou seja,
terras que na perspectiva dos habitantes de Braga n‹o estavam organiza-
das segundo modelos sagrados. Era uma cidade com fortes divis›es in-
ternas, como se depreende da exist•ncia de casas fechadas para o exte-
rior, da apropria•‹o do espa•o pœblico por privados e de conflitos inter-
nos, s— para dar alguns exemplos. A œnica coisa que acabava por unir os
seus habitantes era um medo ainda maior do Drag‹o, isto Ž, de todo o
gŽnero de perigos provenientes do exterior, e contra os quais havia uma
abund‰ncia de defesas espirituais e materiais.

Esta forma de identidade baseada no medo viria a ser contestada no
in’cio do sŽculo XVI atravŽs da ac•‹o do arcebispo D. Diogo de Sousa
que procurou desenvolver uma identidade mais positiva entre os habi-
tantes. Tal baseou-se sobretudo na afirma•‹o de uma forte identidade
crist‹ centrada na Catedral e garantida por uma linhagem prestigiosa de
homens santos, representados pelos arcebispos. O Arcebispo teve assim
o cuidado de colocar-se a si e aos seus sucessores no centro desta identi-
dade, algo que viria a marcar a identidade bracarense nos dois sŽculos
seguintes. O Arcebispo promoveu profundas mudan•as na cidade de
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modo a dar-lhe um car‡cter mais pr—ximo das origens evangŽlicas do
cristianismo. A cidade assumiu a forma do Cosmos, com tr•s conti-
nentes e dois eixos perpendiculares que formavam uma cruz. No cen-
tro, a Catedral Ð s’mbolo do poder dos arcebispos Ð, actuando como
JerusalŽm, o umbigo do mundo. Por forma a melhor enfatizar esta
centralidade, ele remodelou a ‡rea em redor dela de modo a tornar a
Catedral ainda mais patente. As ruas tambŽm foram remodeladas de
modo a torn‡-las mais largas e rectil’neas permitindo assim uma ex-
plos‹o de luz Ð associada a Deus Ð dentro da cidade, algo que era
extens’vel ˆs casas, que eram agora pintadas de branco e com v‡rios
v‹os largos para as ruas, permitindo, assim, a entrada de luz. AtravŽs da
luz, todos os habitantes de Braga participavam numa uni‹o comum
com Deus. AlŽm disso, para diminuir tens›es sociais internas relacio-
nadas com o estatuto, o Arcebispo promoveu uma melhoria ÒsocialÓ
geral das casas dos grupos sociais mais baixos atravŽs da constru•‹o
generalizada de andares superiores e do uso de pedra (ambos s’mbolos
nobres), tornando o terceiro estado um activo participante na nobili-
ta•‹o da cidade.

O Arcebispo tambŽm promoveu a organiza•‹o de um espa•o inter-
mŽdio entre as muralhas de Braga e o Caos: o Jardim, baseando-se,
assim, numa dualidade Cidade/ Jardim de origem Cl‡ssica. Este espa•o
estava organizado em redor de amplos espa•os pœblicos fora das portas
da Cidade, os Campos, e estava associado ˆ Natureza, estando assim
mais pr—ximo do mundo material, em contraste com a Cidade, que
tinha um car‡cter mas espiritual. Com esta divis‹o, o Arcebispo coloca
no Jardim as actividades consideradas menos espirituais mas n‹o obstante
necess‡rias ˆ vida, tornando mais relevante desta maneira o car‡cter es-
piritual da Cidade. Entre as actividades que eram praticadas nos Campos
estavam o lazer, a cura f’sica, a actividade comercial e a propaganda (em
particular atravŽs da emula•‹o com o passado Cl‡ssico e Mariano de
Roma).

Em meados do sŽculo XVI, a identidade cat—lica de Braga come•a a
ser desafiada por um conjunto de factores Ð a R eforma Protestante, o
cripto-juda’smo bem como um cripto-paganismo Ð que for•aram a elite
da cidade a tomar um conjunto de medidas durante as dŽcadas seguintes
com vista a refor•ar a identidade cat—lica oficial. Foi assim que v‡rios
edif’cios religiosos, como conventos, igrejas e mesmo um semin‡rio,
foram constru’dos na cidade, os quais transmitiam v‡rias mensagens que
visavam refor•ar essa identidade. Por exemplo, a igreja da Miseric—rdia
reafirmou a import‰ncia da pr‡tica das boas obras que era criticada pelos
protestantes; todos estes edif’cios assumiram linhas mais geomŽtricas,
colocando de lado a representa•‹o realista da Natureza que era comum
em edif’cios anteriores e que podia ser usada para devo•›es encobertas
de paganismo. Houve ainda o cuidado em colocar estes edif’cios em
largos espa•os pœblicos por forma a torn‡-los, e ˆs mensagens que trans-
mitiam, mais vis’veis.

Em 1580, com a uni‹o das coroas portuguesa e espanhola, Braga
entrou num per’odo de incerteza relativamente ao seu estatuto primaz,
o qual ficou em risco de se perder para Toledo. Tal era algo que preo-
cupava mais que qualquer um os arcebispos dado que esse estatuto con-
tribu’a para a sua forte posi•‹o em Braga. Assim, em finais do sŽculo
XVI e in’cios do XVII tiveram lugar um conjunto de importantes obras
com vista a reafirmar o estatuto primaz de Braga. Por exemplo, por
forma a impressionar audi•ncias externas foi desenhado o mapa de Braga
de 1594; a ‡rea do Campo da Vinha foi transformada de modo a emular
a prestigiosa Piazza del Popolo em Roma. Para impressionar audi•ncias
internas e dar uma imagem de poder e confian•a, a Mitra organizou
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uma ‡rea da cidade para touradas, as quais tinham uma forte import‰n-
cia cosmol—gica para o terceiro estado.

Contudo, apesar destas medidas, pelas dŽcadas de 1620 e 1630, Braga
tinha perdido muito do seu estatuto dentro da Monarquia Hisp‰nica.
Tal causou introspec•‹o e o desejo de regressar a uma situa•‹o pol’tica
mais favor‡vel ˆ cidade. O melhor exemplo desta atitude Ž a transfor-
ma•‹o da ‡rea em redor da capela de S. Sebasti‹o num Jardim Arc‡dico
(um lugar de refœgio das dificuldades do presente) e a coloca•‹o simb—-
lica nesse local da ins’gnia romana de Braga na expectativa que em se-
melhante ambiente puro uma nova cidade pudesse florescer. Apesar de
Portugal recuperar a independ•ncia em 1640, a situa•‹o em Braga tor-
nou-se ainda pior, porque as circunst‰ncias pol’ticas desse evento pro-
vocaram a aus•ncia dos arcebispos por um per’odo de 30 anos. A aus•n-
cia do s’mbolo mais forte de Braga causou o colapso da identidade da
cidade. Em consequ•ncia, conflitos sociais entre o terceiro estado e a
elite, que os arcebispos atŽ ent‹o tinham conseguido manter sob con-
trolo, exacerbaram-se.

Em 1671, os arcebispos regressaram a Braga e tomaram um conjun-
to de medidas de modo a retornar a cidade ao seu status quo ante. Exem-
plos incluem a remodela•‹o da Catedral e a constru•‹o da igreja de S.
V’tor com o prop—sito de promover o culto de v‡rios santos associados
ˆ Mitra; a introdu•‹o de novos conventos que n‹o estavam ligados aos
anteriores cujo comportamento era menos que exemplar. Contudo, es-
tas medidas n‹o obtiveram o resultado esperado. Ao invŽs, durante o
final do sŽculo XVII e in’cio do sŽculo XVIII, ocorreu uma not—ria
fragmenta•‹o da identidade da cidade tendo o terceiro estado procura-
do afirmar-se face  ̂elite atravŽs do controlo de v‡rias confrarias religio-
sas. Esta fragmenta•‹o foi tambŽm vis’vel na forma•‹o por essa altura de
uma ÒburguesiaÓ que tambŽm procurou assertar a sua independ•ncia
face  ̂elite e a outros sectores do terceiro estado atravŽs da modifica•‹o
das fachadas das suas casas. Estas inclu’am a adop•‹o de formas simŽtri-
cas, modeladas na pura geometria da arquitectura Cl‡ssica e como tal
mais prestigiosas, bem como o uso de gelosias para ocultar as mulheres,
o que era uma forma, nesta sociedade, de afirmar a honra da fam’lia.

Na dŽcada de 1720, quando se tornou not—rio o falhan•o dos arce-
bispos em fazer regressar a cidade ao seu status quo ante, D. R odrigo
Moura Teles, decidiu recriar a identidade de Braga atravŽs do santu‡rio
do Bom Jesus do Monte, de cujo cume a cidade era vis’vel como um
paiz harmonioso. Este santu‡rio permitiu a forma•‹o de uma nova iden-
tidade que se baseava no conceito de um territ—rio sagrado, no qual
todos eram iguais dado que eram seus filhos e filhas, em vez da identida-
de anterior de uma linhagem ilustre de homens santos. Isto era algo que
era notavelmente vis’vel nos mapas de 1750 e c. 1757, nos quais todas as
casas est‹o cuidadosamente desenhadas. N‹o obstante, o Arcebispo pro-
curou recriar-se como primus inter pares por forma a manter a sua in-
flu•ncia na cidade, algo que os seus sucessores conseguiram manter atŽ
finais do sŽculo XVIII.

Uma œltima palavra: este sum‡rio de Braga n‹o deve ser visto como
algo que pode ser encaixado automaticamente noutras cidades portu-
guesas da Idade Moderna. Isso Ž o gŽnero de racioc’nio que se pode
esperar do empirismo, onde o prop—sito Ž encontrar leis ˆs quais tudo
possa ser subordinado. Neste livro, como a met‡fora organizadora Ž a
rede e n‹o a m‡quina, cada cidade tem a sua pr—pria hist—ria: h‡ seme-
lhan•as mas tambŽm h‡ diferen•as. Por exemplo, alguns anos ap—s a
constru•‹o do santu‡rio do Bom Jesus, santu‡rios semelhantes foram
tambŽm constru’dos no Porto e em Lamego. Assim, pode assumir-se
que havia problemas semelhantes nessas cidades e que o modelo de Braga
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estava a ser copiado. Por outro lado, em algumas cidades costeiras, como
Setœbal e Caminha, na segunda metade do sŽculo XVII, a Coroa pro-
moveu a constru•‹o de novas muralhas que inclu’am as anteriores cida-
des mais os vizinhos bairros piscat—rios, algo que n‹o ocorreu em Braga.
Estes s‹o lampejos de exemplos complexos esperando futuros estudos.
Mesmo a narrativa que fiz sobre Braga n‹o Ž de forma alguma definiti-
va, dado que ela Ž apenas o resultado das linhas de investiga•‹o que
segui. Diferentes linhas dir‹o diferentes coisas.
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FIG. 1. Mapa de
Portugal.
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FIG. 2. Braga em
finais do sŽculo XV
(mapa adaptado de
Teixeira e Valla
1999: 114).

A - R . Souto |  B - R . Santa Maria |  C - R . S. Ant—nio |  D - Feira

1 - Catedral; 2 - Igreja de S. Jo‹o do Souto; 3 - Igreja da Cividade;
4 - Igreja de S. Pedro; 5 - Igreja de S. Vitor; 6 - Igreja de S. Miguel;
7 - Igreja de S. Sebasti‹o; 8 - Capela de S. Vicente; 9 - Pal‡cio episcopal;
10 - Castelo; 11 - C‰mara; 12 - Porta de Maximinos;
13 - Porta de S. Francisco; 14 - Porta de Souto; 15 - Porta de S. Marcos;
16 - Porta de Santiago; 17 - Forca
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FIG. 3. Braga em
1530 (mapa
adaptado de
Teixeira e Valla
1999: 115).

Eixo em T

A - R . Souto |  B - R . Santa Maria |  C - R . S. Ant—nio |  D - R . Sousa |
E - R . S. Marcos |  F - R . Maximinos |  G - R . Direita |  H  - Pra•a do P‹o |
I  - Campo da Vinha |  J - Campo de Santana |  K - Campo dos RemŽdios |
L - Campo de Santiago |  M - Campo de S. Sebasti‹o |  N - Campo das Hortas

1 - Catedral; 2 - Igreja de S. Jo‹o do Souto; 3 - Igreja da Cividade; 4 - Igreja
de S. Pedro; 5 - Igreja de S. Vitor; 6 - Igreja de S. Miguel; 7 - Igreja de S.
Sebasti‹o; 8 - Capela de S. Vicente; 9 - Pal‡cio episcopal; 10 - Castelo;
11 - C‰mara; 12 - Porta de Maximinos; 13 - Porta de S. Francisco; 14 - Porta
de Souto; 15 - Porta de S. Marcos; 16 - Porta de Santiago; 17 - Igreja de Nossa
Senhora a Branca; 18 - Cruzeiro; 19 - Capela de Santana; 20 - Pelourinho;
21 - Hospital de S. Marcos; 22 - Leprosaria de S. L‡zaro; 23 - Porta Nova



|  ARKEOS 27 | 130 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

FIG. 4. Braga em
1725 (mapa
adaptado de
Teixeira e Valla
1999: 116).

R. Miseric—rdia

A - R . Souto |  B - R . Santa Maria |  C - R . S. Ant—nio |  D - R . Sousa |
E - R . S. Marcos |  F - R . Maximinos |  G - R . Direita |  H  - Pra•a do P‹o |
I  - Campo da Vinha |  J - Campo de Santana |  K - Campo dos RemŽdios |
L - Campo de Santiago |  M - Campo de S. Sebasti‹o |  N - Campo das Hortas |
O - R . Pelames |  P - Campo dos Touros |  Q - ÒArcadiaÓ |  R - R . R Žgoa/
Nova da Seara |  S - çrea residencial do monte S. Margarida

1 - Catedral; 2 - Igreja de S. Jo‹o do Souto; 3 - Igreja da Cividade; 4 - Igreja
de S. Pedro; 5 - Igreja de S. Vitor; 6 - Igreja de S. Miguel; 7 - Igreja de S.
Sebasti‹o; 8 - Capela de S. Vicente; 9 - Pal‡cio episcopal; 10 - Castelo;
11 - C‰mara; 12 - Porta de Maximinos; 13 - Porta de S. Francisco; 14 - Porta
de Souto; 15 - Porta de S. Marcos; 16 - Porta de Santiago; 17 - Igreja de
Nossa Senhora a Branca; 18 - Cruzeiro; 19 - Capela de Santana;
20 - Pelourinho; 21 - Hospital de S. Marcos; 22 - Leprosaria de S. L‡zaro;
23 - Porta Nova; 24 - Capela de Nossa Senhora do Amparo; 25 - Igreja da
Miseric—rdia; 26 - Igreja de S. Paulo; 27 - Igreja de Santa Cruz; 28 - Igreja da
Ordem Terceira de S. Francisco; 29 - Capela de Nossa Senhora da Guadalupe;
30 - Convento dos R emŽdios; 31 - Convento do Salvador; 32 - Convento do
P—pulo; 33 - Convento de Penha de Fran•a; 34 - Congrega•‹o do Orat—rio;
35 - R ecolhimento de Santa Maria Madalena; 36 - Semin‡rio; 37 - ColŽgio
de Artes; 38 - Porta de S. Ant—nio; 39 - Porta para o Campo de S. Sebasti‹o;
40 - Fonte; 41 - Obelisco; 42 - Arcada
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FIG. 5. çrea da
Braga medieval
(linha simples)
sobreposta  ̂area da
Braga romana (linha
dupla) (adaptado de
Bandeira 2000: 61).
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FIG. 6. Braga numa
imagem de 1594
(fonte: Georg
Braun, Civitatis
Orbis Terrarum,
volume V, fl. 3).
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FIG. 7. Mapa
medieval T/ O
(fonte: S. Isidoro,
Etymologiarum
sive originum,
livro XX).
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FIG. 8. Braga numa
imagem de c. 1694
(fonte: Forum,
15/ 16, p. 23).
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FIG. 9. Braga
numa imagem de
c. 1757 (fonte:
Biblioteca
Nacional da
Ajuda).
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FIG. 10. Sec•‹o da
R . Nova no mapa de
1750 (fonte: Mapa das
Ruas de Braga).
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FIG. 11. A fachada
principal da catedral
(colec•‹o do autor).
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FIG. 12. Capela-mor
da catedral (colec•‹o
do autor).

FIG. 13. Campo de
Santiago: em
primeiro plano, a
fonte de 1625; atr‡s,
uma torre medieval
(colec•‹o do autor).
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FIG. 14. Vista da ala
quatrocentista do
pal‡cio episcopal
(colec•‹o do autor).

FIG. 15. Vista
parcial da R . Direita
no mapa de 1750
(fonte: Mapa das
Ruas de Braga).
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FIG. 16. Algumas
casas nobres na R .
S. Jo‹o no mapa de
1750 (fonte: Mapa
das Ruas de Braga).

FIG. 17. O cruzeiro
mandado construir
por D. Diogo de
Sousa em frente ˆ
porta de S. Marcos
(colec•‹o do autor).
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FIG. 18. Igreja de S.
Paulo (colec•‹o do
autor).

FIG. 19. Azulejos do
in’cio do sŽculo
XVII na igreja do
convento do
Salvador (colec•‹o
do autor).
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FIG. 20. O chafariz
constru’do em 1594
no Campo de
Santana (colec•‹o
do autor).

FIG. 21. Vista da
pra•a em frente ˆ
entrada do pal‡cio
episcopal: em
primeiro plano, o
chafariz de 1723;
atr‡s, a colunada
feita em finais do
sŽculo XVI
(colec•‹o do autor).
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FIG. 22. O obelisco
que estava no
Campo da Vinha
(colec•‹o do autor).

FIG. 23. O cruzeiro
constru’do em 1621
em frente  ̂porta
Nova (colec•‹o do
autor).
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FIG. 24. A fachada
principal da igreja
de Santa Cruz
(colec•‹o do autor).

FIG. 25. A fachada
principal da igreja
de S. V’tor
(colec•‹o do autor).
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FIG. 26. Azulejos no
interior da igreja de
S. V’tor (colec•‹o
do autor).

FIG. 27. A fachada
principal da igreja
de S. Vicente
(colec•‹o do autor).
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FIG. 28. A fachada
principal da igreja
do Orat—rio
(colec•‹o do autor).

FIG. 29. Casas na R .
Souto (fonte: Mapa
das Ruas de Braga).



|  ARKEOS 27 | 147 |  BRAGA NA IDADE MODERNA |

|  Gustavo Portocarrero |

FIG. 30. Igreja de S.
Frutuoso (colec•‹o
do autor).

FIG. 31. A Arcada
no mapa de 1750
(fonte: Mapa das
Ruas de Braga).
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FIG. 32. A est‡tua
de 1715 represen-
tando Braga que
estava no topo da
Arcada (colec•‹o do
autor).

FIG. 33. Capela de
Nossa Senhora da
Guadalupe (colec•‹o
do autor).
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FIG. 34. Imagem do
Santu‡rio do Bom
Jesus do Monte
numa imagem do
sŽculo XVIII (fonte:
Lu’s Costa).
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FIG. 35. Trono em
forma de pir‰mide
no altar-mor da
igreja de S. V’tor
(colec•‹o do autor).
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FIG. 36. O santu‡rio
do Bom Jesus do
Monte visto do
Campo de Santana
(colec•‹o do autor).




