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RESUMO: Roma conheceu multiplos usos da escrita sob as mais diversas 
formas: uso publico (textos politicos, administrativos, religiosos) mas tambcjm 
uso privado. A intensa utilizacao de inscricoes constitui uma caracteristica do 
mundo romano, "a civilizacao da epigrafia"; elas sao inestimaveis documentos 
originais sobre a situacao econbmica e social romana. 
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A mensagem epigrafica constituiu-se na forma de comunicacao privilegiada na 
Antiguidade romana. Destinadas a atingir um publico muito amplo, as inscricoes eram de 
tipos bem mais variados do que as formas que sao empregadas ainda hoje; muito do que 
atualmente se encontra em jornais, cartazes e arquivos, no mundo romano era gravado em 
pedra ou bronze. A epigrafia se insere no quadro geral dos estudos relativos ao mundo 
antigo como uma via especializada para seu conhecimento. O estudo das inscricoes tem por 
objetivo a compreensao do mundo que as produziu, reunindo e estudando os textos escritos 
sobre variados materiais, como pedra, metal, argila, incluindo tambem os mosaicos, grafitos 
e inscricoes pintadas; excetuam-se as inscricoes a pena sobre papiro, pergaminho e as incisas 
em moedas. O suporte utilizado e com frequencia uma estela, especialmente talhada para 
este fim, sendo comum a incisao tambem na base de uma estatua, na lapide de um tumulo, 
em um monumento, no muro de um edificio - publico, privado ou sacro. 

O conhecimento epigrafico de inscricoes latinas e tambem gregas e necessario para 
o pesquisador de historia romana, especialmente aqueles que se dedicam ao periodo impe- 
rial; elas nao sao apenas um complemento precioso, mas em determinados aspectos consti- 
tuem a documentacao basica para conhecer situacoes nao documentadas de outra forma. 
Certas peculiaridades do mundo antigo, que os historiadores classicos nao se preocuparam 
em registrar - pois eram de conhecimento obvio para todos - e portanto estariam perdidas 
para nos, foram conservadas por intermedio das inscricoes. Muitas vezes os autores antigos 
expressam os interesses e as opinioes do seu proprio grupo social; na maioria dos casos, da 
aristocracia. Em contraste com esta documentacao textual, por vezes com lacunas, podemos 
contar com abundante informacao epigrafica; existem milhares de inscricoes latinas, cujo 
numero aumenta continuamente, gracas a novas descobertas em todas as partes do mundo 
romano. Uma simples vista de olhos pelo Corpus Inscriptionum Latinarum permite consta- 
tar a enorme quantidade de material escrito deixado pelo mundo romano; nele esta reunida 
a producao escrita em material duravel, sobretudo a pedra e o metal, deixando de lado 
obviamente a producao textual originalmente contida em codices e volumina. 
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O uso das inscricoes nao se limitou aos grupos privilegiados da sociedade, mas era 
difundido em todos os niveis sociais. Por intermedio das inscricoes podemos conhecer vari- 
os aspectos do mundo romano, encontrando-se documentacao referente desde a imperado- 
res ate a humildes artesaos e escravos; informam sobre a titulatura imperial, a exata suces- 
sao dos cargos e funcoes do cursus honorum das duas principais ordens, a senatorial e a 
eqtiestre; fornecem tambem informacoes sobre cargos municipais ou dos escaloes inferio- 
res; ilustram a composicao dos diferentes efetivos do exercito, como as legioes, as coortes 
pretorianas, os corpos auxiliares, esclarecendo-nos sobre a hierarquia militar, as zonas de 
recrutamento, as modalidades de "aposentadoria" ao final do servico. Muitas particularida- 
des, como a concessao de cidadania aos soldados nao romanos, que serviam nos corpos 
auxiliares do exercito, podem ser estudadas gracas aos "diplomas" (duas laminas de metal), 
nome dado ao certificado fornecido ao interessado pelas autoridades como prova da aquisi- 
cao da cidadania. Os miliarios, marcos colocados a cada milha, como o nome indica, nos 
falam da rede viaria romana e da manutencao das estradas pelo Estado. As lamparinas, as 
anforas, os canos de chumbo dos aquedutos e os tijolos conservaram dados interessantes 
sobre a historia economica e ate nomes de funcionarios. Sobreviveram as tesserae destina- 
das a distribuicao do trigo e as que serviam como ingresso para os espetaculos. As paredes 
das ruas apresentavam-se, como hoje, recobertas de escritos, especialmente em epoca de 
eleicoes, como os grafitos e as inscricoes pintadas em Pompeia o comprovam. Os sarcofagos 
e os columbarios estavam repletos de inscricoes funerarias; muitas vezes estas dedicatorias 
funebres eram em forma de poesia. Todo este material constitui um conhecimento em pri- 
meira mao do mundo romano, permitindo reconstituir as relacoes sociais e familiares, e ter 
acesso aos circulos ligados aos espetaculos, as artes e as profissoes. 

Esta constatacao nos remete para algumas questoes: qual a medida da difusao da 
mensagem escrita no mundo romano? Qual o uso da escrita no espaco publico? A qualidade 
do trabalho de elaboracao das inscricoes revela a existencia de profissionais altamente habi- 
litados, mas ao lado destes havia tambem outros de nivel mais modesto, como indica a 
visivel diferenca qualitativa da producao lapidaria. Ao lado da escrita originaria de uma 
elita culta, ligada a literatura, havia certamente outra de cunho mais popular. Mireille Corbier 
(Corbier, 1987) destaca ainda a existencia de um dialogo entre os donos do poder e a massa 
dos cidadaos e dos soldados, podendo ser neste caso seu uso considerado simultaneamente 
de elite e de massa. O local preferencial de divulgacao desta mensagem e a praca publica. 
Em Roma a relacao entre a escrita e o poder atinge seu ponto culminante, com os textos que 
a autoridade publica emite para conhecimento dos cidadaos e dos habitantes do imperio em 
geral. A principal preocupacao e a manifestacao do poder. A funcao epigrafica pressupoe a 
comunicacao com o maior numero de leitores e a durabilidade das inscricoes. Isto explica o 
uso de letras monumentais no espaco publico, sobretudo nos eixos de maior circulacao. As 
inscricoes em material duravel eram afixadas de modo permanente nos foruns e no Capitolio 
em Roma; sao notaveis exemplos deste tipo de documento as listas dos Fastos consulares e 
as listas dos soldados veteranos que receberam privilegios. Nas demais cidades ocorria um 
processo semelhante: o album de Canusio e o marmore de Thorigny conservaram os nomes 
dos homens notaveis da aristocracia de cada uma destas localidades. 

O uso da escrita, e portanto da leitura, assumiu em Roma um aspecto original, pelo 
seu multiplo uso publico ou privado. Homens que por cultura ou profissao sabiam ler e 
escrever produziram literatura, corresponderam-se, cuidaram de arquivos publicos, redigi- 
ram atas de sessoes do Senado e de reunioes de confrarias religiosas. Alem destes usos da 
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escrita, textos oficiais ou privados foram gravados e afixados em variados suportes, de 
modo a serem lidos por todos os passantes em lugares do espaco urbano e mesmo no pro- 
longamento natural da cidade, ao longo das estradas. As inscricoes constituiam parte da 
vida diaria dos romanos. Os autores podiam ser homens publicos, (desde o imperador ate 
funcionarios subalternos encarregados da execucao de servicos), privados (o dedicante de 
uma estatua ou de um sepulcro), ou membros de uma coletividade (Senado, conselhos mu- 
nicipais, colegios sacerdotais ou profissionais). 

De imediato surge a pergunta: tratava-se de uma sociedade com alto nivel de alfa- 
betizacao? Para Corbier, e pouco provavel que tal ocorresse na Roma imperial. A utilizacao 
intensiva de documentos epigraficos era compativel com um baixo nivel de capacidade de 
leitura. Para o cidadao comum seria suficiente reconhecer as letras capitais, alguns nomes 
ou as letras maiusculas para ler textos inscritos. A alfabetizacao do publico masculino era 
bastante difundida, embora em nivel elementar. 

Apesar do grande numero de epigrafes que sobreviveram e dos continuos achados 
de novos exemplares, algumas so sao conhecidas gracas a copias conservadas em outros 
locais ou nas provincias, embora seu texto fosse conhecido por citacoes em autores. Tito 
Livio ja mencionara a existencia do senatus consultum de Bacchanalibus, o qual foi encon- 
trado em uma inscricao contendo a carta dos consules do ano de 186 a.C. dirigida aos 
magistrados de uma localidade no sul da Italia, proibindo as associacoes destinadas ao culto 
dionisiaco. Do mesmo modo, Suetonio referiu-se ao conteudo das Res Gestae de Augusto; 
embora o original do documento afixado em bronze diante do mausoleu de Augusto tenha 
desaparecido, conhecemos o texto latino e a traducao grega pelas copias enviadas as provin- 
cias e encontradas em tres cidades da Asia Menor. Isto comprova a difusao da mensagem 
epigrafica e a amplitude do destinatario: o publico romano e provincial. Outras inscricoes 
chegaram ate nos, embora fragmentarias, como as Atas das reunioes da confraria dos Arvais, 
afixadas em paredes do templo e em outros edificios do local de culto da divindade agricola 
Dea Dia, nas vizinhancas de Roma. 

Aos soldados veteranos das tropas auxiliares era concedido o privilegio da cidada- 
nia romana; os originais afixados em Roma se perderam, mas os diplomas entregues a cada 
soldado contemplado com o privilegio sobreviveram em grande numero; nestas copias consta 
o local onde o original podia ser encontrado e conferido, o que garantia a autenticidade do 
documento apresentado pelo novo cidadao quando requisitado pelas autoridades. 

O uso da escrita em documentacao do tipo "oficial" era, portanto, institucionalizado; 
de modo geral, os habitantes do mundo greco-romano estavam habituados a ela; alem disso, 
uma inscricao funeraria estava ao alcance ate mesmo de um simples escravo, desde que 
dispusesse de meios suficientes para deixar um registro de sua memoria. 

O alfabeto latino, como aqueles de outras linguas italicas, derivou do alfabeto gre- 
go ocidental. Nao podemos falar de uma escrita propria das epigrafes, mas de uma escrita 
latina que evoluiu em duas formas. Uma destas formas utilizadas pela epigrafia latina e a 
denominada "capital", tornando-se caracteristica, embora nao exclusiva, das epigrafes. A 
denominacao foi criada pelos paleografos, porque era empregada nos "capita" dos manus- 
critos. A outra forma e a cursiva, ou a "comum" classica, caracteristica da escrita corrente 
empregada particularmente em papiros, pergaminhos e tabuinhas enceradas. Ha excecoes: 
existem inscricoes funerarias, defuriones e grafitos em escrita cursiva, enquanto que papiros 
foram feitos em escrita capital. 

A limitacao do espaco em que a escrita devia ser colocada originou um estilo 
epigrafico: o dicionario registra como "estilo lapidar" o estilo conciso, sucinto, caracteristi- 



Maria Luiza Corassin: O uso da escrita na epigrafia latina. 

co das inscricoes comprimidas num espaco restrito. A tendencia dominante e resumir o 
texto em proposicoes curtas, o que nao impede a existencia de inscricoes longas, sejam elas 
honorarias ou funerarias. Estas Ultimas podem inclusive ser em versos; nestes casos, geral- 
mente nao sao composicoes populares originais, mas copias extraidas da literatura culta. No 
periodo do Imperio tardio, as inscricoes imperiais ou honorarias tomam-se muito longas, 
com extensa titulatura e referencias li generosidade do personagem; destoam da tradicional 
brevidade epigrafica e testemunham as novas relacoes sociais que se desenvolveram princi- 
palmente a partir do seculo IV, com a concentracao do poder e o crescimento da conseqtien- 
te subserviencia que transparece no estilo bajulatorio geral. 

A economia de espaco explica tambem o abundante uso de abreviaturas. Uma das 
dificuldades da leitura da mensagem epigrafica e desenvolver as abreviacoes que constitu- 
em sua caracteristica marcante. Hoje as manchetes dos jornais e as capas das revistas estao 
repletas de siglas; do mesmo modo, no mundo romano esperava-se que o leitor comum 
entendesse o significado delas. Assim, IOM devia ser compreendido como luppiter Optimus 
Maximus, sem maiores dificuldades daquelas que hoje entender o significado de FMI ofere- 
ce para o leitor dos cadernos de economia dos jornais. 

A titulatura, as palavras de formulas constantemente usadas, mas por vezes tam- 
bem outras palavras, eram abreviadas. Assim, os prenomes mais comuns eram escritos 
abreviadamente: C(aius), L(ucius), M(arcus), por exemplo. Escreviam-se as primeiras le- 
tras, omitindo-se as finais da palavra; geralmente colocavam-se a primeira, ou as duas ou 
tres primeiras letras; muitas vezes escrevia-se a palavra ate uma consoante. Outras palavras 
eram abreviadas pelas consoantes, como populusque romanus por "PQR" e beneficiarius 
por "BF'. O titulo de "consul" era abreviado por COS, devido a tendencia em nao se pro- 
nunciar o " N  antes do "S". Para indicar que um unico titulo se referia a duas ou tres pes- 
soas, a consoante final ou a sigla era duplicada ou triplicada: AVGG NN por Augustorum 
Nostrorum ou DD NN por Domini Nostri. As contracoes tomaram-se ainda mais frequentes 
no seculo V e nas inscricoes cristas. Outra caracteristica da escrita epigrafica consiste na 
juncao de duas ou mais letras capitais, como por exemplo AE, AV, NE, TI, TH ou RNE. 

O latim das epigrafes, se excluirmos os textos juridicos que apresentam caracteris- 
ticas proprias, nao oferece particularidades que dificultem sua interpretacao. As epigrafes 
"oficiais", colocadas em espaco publico pelas autoridades, sao corretas tanto pela lingua- 
gem quanto pela execucao bem cuidada, pois eram feitas pelos lapicidas mais competentes 
e experientes. Observamos no entanto uma defasagem entre o centro e a periferia do Impe- 
rio, pois as areas mais afastadas tendiam a apresentar diferencas regionais na elaboracao das 
inscricoes em relacao a Roma ou a zonas mais romanizadas. 

Algumas categorias de epigrafes constituem um testemunho valioso da lingua nao 
literaria de sua epoca e de seu local de origem; a sintaxe, a gramatica podem ser trabalhadas 
usando estes documentos, que sao autenticos restos da lingua falada, registrando ate eventu- 
ais erros de vocabulario. Neste grupo incluem-se aquelas de derivacao popular, como algu- 
mas inscricoes sepulcrais, e a maioria das inscricoes em letras cursivas, como as tabuinhas 
com votos eleitorais, as famosas "maldicoes" conhecidas como tabellas demionum, ou as 
frases escritas sobre vasos e outros objetos de uso domestico bem como as inscricoes pinta- 
das em muros. 

A grande maioria das inscricoes eram incisas; as letras eram esculpidas na pedra, 
com uma incisao de seccao reta e fundo concavo, sendo por vezes cobertas com um pig- 
mento colorido. Em monumentos publicos particularmente importantes as letras eram feitas 
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em bronze ou em outro metal e afixadas com grampos ou pinos num sulco preparado. Po- 
diam ser incisas em placas de bronze com um instrumento ponteagudo ou, mais excepcio- 
nalmente, fundidas com a propria placa, como na Lex de imperio Vespasiani, que se encon- 
tra no Museu Capitolino de Roma. Existiam ainda inscricoes pintadas sobre uma superficie 
branca destinada a ser reutilizada varias vezes; alem das parietais pintadas, as inscricoes 
podiam ser compostas por tesserae em mosaicos. As marcas de fabrica eram fundidas em 
objetos feitos de argila, chumbo ou outro metal, fabricados em serie, sendo as letras coloca- 
das na matriz. Em tijolos, a marca aparece tambem em profundidade, colocada pelo sistema 
de imprimir um "selo" na argila ainda mole. 

As inscricoes mais elaboradas ou bem acabadas exigiam uma fase preparatoria, em 
que o lapicida executava um esboco preliminar. Por vezes as letras capitais eram "guiadas", 
isto e, desenhadas com esquadro e seguindo uma medida padrao; outras vezes eram a mao 
livre. Nao havia sinais indicativos de interrupcao da palavra no final de uma linha; nas 
epigrafes mais cuidadas observava-se a divisao silabica; nas mais mal acabadas, a pagina- 
cao era casual, sem observar as proporcoes entre a extensao da inscricao e a superficie a ser 
inscrita. Ha casos em que o lapicida escreveu o final da palavra na borda lateral da placa. 

As inscricoes latinas mais antigas conservadas remontam aos seculos VI1 ou VI 
a.C. Da epoca arcaica, o cipo do Forum ( CIL 12,l) consiste num regulamento sacral, em 
uma escrita do tipo bustrofedon. O vaso de Dueno contem uma inscricao grafitada num 
vaso de terracota (CIL 12,4). Estes textos constituem os primeiros testemunhos autenticos 
do uso da lingua latina. 

Uma fibula de ouro encontrada numa tumba em Preneste, em 187 1, apresenta uma 
inscricao da direita para a esquerda, com letras muito arcaicas, sendo o F o digama grego. 
Constitui um exemplo de "objeto falante": "Manio me fez para Numasios (Numerio)". 

CIL 1 2,3 (Roma, Museu de Vila Giulia). 
Manios: med: jhe: jhaked: Numasioi 
(Manius me fecit Numasio) 

As palavras sao separadas por dois pontos. Constam da inscricao o nome do ourives 
e o nome da pessoa a quem a joia era destinada ou do seu comitente. Esta e considerada uma 
das mais antigas inscricoes latinas, remontando talvez ao seculo VI1 a.C.; no entanto, a sua 
autenticidade e contestada por alguns autores. 

"As epigrafes sao incluidas em diferentes categorias para facilitar seu estudo. Sao 
consideradas sacras as colocadas em altares, imagens, cipos ou estelas, sendo relativas a 
ofertas votivas; a propria inscricao por vezes se constitui na oferenda a divindade. As sepul- 
crais estao relacionadas a tumbas, podendo conter alem do nome e a idade do morto, infor- 
macoes biograficas, meditacoes sobre a morte, disposicoes a respeito do sepulcro ou 
imprecacoes contra eventuais violadores. 

Ainda hoje inscricoes honorarias ou referentes a obras publicas podem facilmente 
ser lidas num passeio pelo centro historico de Roma. Sao consideradas honorarias aquelas 
que tinham o objetivo de homenagear um individuo ainda em vida, ou mesmo um morto, 
desde que nao estejam relacionadas com um sepulcro. Foram colocadas em monumentos 
honorarios, em bases de estatuas, arcos. colunas. Podiam ser encomendadas pelo proprio 
personagem ou oferecidas por outros dedicantes: parentes, simples particulares ou, com 
frequencia, por uma inteira comunidade que desejava homenagear um personagem repre- 
sentativo a quem deviam favores. Um exemplo de inscricao honoraria encontra-se no arco 
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construido pelo senado e povo romano, nas proximidades da Curia do Senado, dedicado a 
Septimio Severo e aos seus dois filhos, Caracala e Geta, em 203. 

CIL VI, 1033 (Roma). 
Imp. Caes(ari) Lvcio Septimio M, fil(io) Severo Pio Perrinaci Avg(vsto) 
parri parriae Parthico Arabico et Parthico Adiabenico Ponr$c(i) Maximo 
tribvnic(ia) potest(e) XI Imp(eratori) XI co(n)s(vli) 111 Proco(n)s(uli) et 
Imp Caes(ari) M Avrelio Lfil(io) Antonino Avg(vsto) Pio Felici tribvnic(ia) 
potest(ate) VI co(n)s(vli) Proco(n)s(vli) p p optimis fortissimisqve 
principibvs ob rem pvblicam restitvram imperivmqve popvli Romani 
propagatvm insignibvs virtvtibvs eorvm domi forisqve S(enatvs) 
P(opvlvs)Q(ve) R(omanvs). 

A dedicatoria diz: "Ao imperador Cesar Lucio Septimio Severo, filho de Marco, 
Pio, Pertinaz, Augusto, pai da Patria, Partico Arabico e Partico Adiabenico, Pontifice Maxi- 
mo, com o poder tribunicio pela 11 '. vez, aclamado imperador pela 1 1". vez, consul pela 3 
". vez, proconsul; e ao Imperador Cesar Marco Aurelio Antonino, filho de Lucio, Augusto, 
Pio, Feliz, com o poder tribunicio pela 6 ". vez, consul, proconsul, pai da patria, otimos e 
fortissimos principes, por terem salvado o Estado e ampliado o dominio do povo romano, e 
pelas suas insignes virtudes, na patria e no exterior, o Senado e o Povo romano". Apos a 
morte de Septimio Severo, Caracala assassinou o irmao em 2 12 e o nome de Geta foi remo- 
vido, sendo substituido pelas palavras p.p. optimis fortissimisqve principibvs. Como as le- 
tras eram de bronze, os furos dos pregos de metal permitiram reconstituir as palavras 
dedicadas ao Cesar Geta, que tinham sido eliminadas: et P. Septimio L. 31. Gerae nobiliss. 
Caesari. 

Na outra extremidade da Via Sacra, no fonim, o arco de Tito exibe a inscricao: 

CIL VI, 945 (Roma). 
Senahis popvlvsqve Romanvs divo lito divi Vespasiani jj'ilio) Vespasiano 
Avgvsto 

"O Senado e o povo romano ao divino Tito, filho do divino Vespasiano, Vespasiano 
Augusto"; a referencia a Tito como "divino" indica que obviamente ele ja estava morto 
quando a inscricao foi incisa. Portanto, o arco deve ser datado como sendo posterior ao ano 
de 81 e provavelmente e obra de Domiciano, irmao de Tito e filho de Vespasiano. 

Ainda no f6mm romano, no Casa das Vestais, encontramos outro exemplo de ins- 
cricao honoraria, na base de uma estatua de Terencia Fiavula, Vestal Maxima, colocada por 
um escultor (fictus) do proprio templo e por um seu aprendiz. 

CIL VI, 32413 (Roma, F6rum). 
Terentiae Flavolae V(irgini) V(esta1i) Maximae Cn(aeus) Statilivs Menander 
fictor V V Cn(aei) Statili Cerdonis fictoris V Valumnvs. 

No Arrium Vestae foram encontradas outras bases de estatuas da mesma Vestal que 
continham dedicatorias em honra desta personagem: uma delas feita pelo irmao Terencio 
Genciano, pretor provavelmente do ano 209 d.C.; outra, dedicada pelo irmao Quinto Loliano 
Avito e uma terceira por Aurelio Julio Balbilo, sacerdote do Sol; por meio desta ultima, 
depreende-se que em 215 d. C. Terencia Flavula era Vestal Maxima. 
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As inscricoes relativas a obras publicas sao abundantes, comemorativas da constru- 
cao ou restauro de monumentos e edificios publicos. Aparecem em foruns, nas termas e 
aquedutos; em ambientes ligados a vida politica, como a curia do senado; em locais cultu- 
rais, como bibliotecas, e em obras decorativas como fontes, arcos e obeliscos. Podem ter 
sido colocadas pela comunidade ou oferecidas por particulares, colegios e associacoes. 
Durante a Republica o cuidado com obras publicas era encargo de magistrados, como os 
consules; posteriormente foram tambem criados magistrados especiais como os curatores 
viamm para cuidar da manutencao de ruas e pontes. 

Uma epigrafe desta categoria encontra-se na ponte Fabricio ou Quattro Capi que 
une a ilha Tiberina a margem do Tibre, no Campo de Marte, em Roma. Conhecemos por 
Dion Cassio (XXXVII, 45,3) a data de sua construcao, em 62 a.C. Uma inscricao em gran- 
des letras foi colocada nos blocos de pedra que formam as duas grandes arcadas da ponte, 
repetida em ambos os lados. 

CIL 12,751; VI, 1305 (Roma, Ponte Fabricio). 
No arco da esquerda 

L Fabricivs C. fi cvtfator) viatfvm) facivndvm coeravit eidemqve pmbaveit. 
Q. Lepidvs M'f. M. Lollivs M.  f; Co(n)svles ex S(enatvs) C(onsv1to) 
pmbaven>n[t] 

A epigrafe superior, no arco do lado esquerdo, recorda o nome do construtor, Lucio 
Fabricio, o curator viarum, ou seja, o magistrado encarregado das ruas e lugares publicos, que 
empreendeu a sua construcao. Abaixo, em letras menores, uma segunda inscricao registra os 
nomes dos dois consules do ano 2 1 a.C., que por ordem do Senado encarregaram-se da restau- 
racao; e mencionada apenas a aprovacao da obra. Talvez a ponte tivesse sido danificada pela 
inundacao do Tibre em 23 a.C. (D. Cassio, LIII,33). 

Se durante a Republica os grandes personagens da vida politica ja usavam inscricoes 
com finalidade propagandistica, durante o Imperio esta pratica ampliou-se. Material abundan- 
te foi produzido pelos novos escaloes do governo, inclusive por personagens muito proximas 
ao imperador. Assim, outra inscricao em edificio publico que se pode ainda ler in loco e esta: 

CIL VI, 896 (Roma, Panteao). 
M(arcvs) Agrippa L(vci)j(ilivs) co(n)s(ul) tertivm fecit 

Colocada na faixa sobre a arquitrave do Panteao, inclusive com funcao decorativa, 
a epigrafe registra o nome do consul: "Marcos Agripa, filho de Lucio, consul pela terceira 
vez, construiu". Marco Vipsanio Agripa, genro de Augusto, foi consul pela terceira vez em 
27 a.C. e o Panteao foi inaugurado em 25 a.C. (Dion Cassio, LIII,27). O edificio foi 
reconstruido pelo imperador Adriano, segundo a Historia Augusta informa e e confirmado 
pelos selos latericios e pelos elementos estruturais. A epigrafe, portanto, foi colocada por 
Adriano, apesar dele ser o construtor praticamente de um novo edificio e da cupula; ele se 
notabilizou por nunca ter inscrito o proprio nome nas inumeras construcoes que fez (Histeria 
Augusta, Vita Hadriani, 19,9), preferindo manter os nomes originais dos antigos fundado- 
res dos edificios que restaurou. 

Leis, decretos e senatus consulta fazem parte da epigrafia juridica, existindo ainda 
Fastos, calendarios e atas de reuniao de colegios sacerdotais. Os marcos miliarios e os cipos 
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para demarcacao de limites e das margens do Tibre formam uma categoria a parte. Nos 
ultimos volumes do Corpus Inscriptionum Latinarum estao reunidas as inscricoes em obje- 
tos variados de uso na vida privada, sob a rubrica Instrumentum domesticum: telhas, canos, 
tijolos, tesserae, colares de escravos e joias. Constituem um importante instrumento para o 
conhecimento de aspectos da vida cotidiana das camadas populares e de suas relacoes com 
o governo imperial e com os grupos dirigentes. 

Estas breves consideracoes e o exame de alguns exemplos remanescentes de inscri- 
coes tiveram por objetivo analisar a difusao do uso de textos escritos no mundo romano e a 
amplitude de seu emprego nos mais variados contextos e ambientes sociais, sendo capazes 
de oferecer um testemunho detalhado da Antiguidade classica. 
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RESUME: Rome connait des multiples usages de I'ecriture sous les formes 
plus diverses: usage public (textes politiques, administratives, religieux) mais 
aussi usage prive. Cutilisation intense des inscriptions constitue une caracte- 
ristique du monde rornain, "Ia civilisation de IUpigraphien; elles sont des docu- 
ments originaux inestirnables de Ia situation Aconomique et sociale romaine. 
MOTS-CLES: Rome; ecriture; Apigraphie. 


