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EDITORIAL

o prescote numero da revista (~Cadernos de Arqueologia» constitui urn volume especial
por inserir 0 trabalho do Dr. Jose Meireles, subordinado aD titulo «Problemas e perspectivas
do Quatermirio do litaral minhoto a norte do rio Lima», apresentado em 1984 aUniversidade
do Minho, no ambito das suas provas de capacidade cientifico-pedag6gica. Dada a sua
extensao constituini, por issa, 0 unieD artigo deste volume.

Nao quisemos parem altcrar a estrutura da revista, pelo que se manterao as rubricas que
dao conta do trabalho anualmente realizado em Bracara Augusta e as actividades das duas
instituicoes editoras: 0 Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa e a Unidade de
Arqueologia da Universidade do Minho. A rubrica «Documentos» e preenchida com a
conclusao do trabalho que tern vindo a ser dedicado It «Hist6ria do Museu D. Diogo de Sousa».

Em <<Varia" insere-se uma pequena noticia relacionada com 0 projecto de Arqueologia
Industrial, em curso no ambito da actividade de investigacao da Unidade de Arqueologia da
Universidade do Minho.
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Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do litoral minhoto a norte do rio Lima II

Problemas e perspectivas do Quatermirio do litoral minhoto
a norte do rio Lima

Jose Meireles

Resumo

E apresentado urn primeiro balan~o dos estudos levados a cabo sobre as forma~oes quaternarias do litoral do Minho
(Portugal). compreendidas entre a foz do rio Minho e a foz do rio Lima. Duas forma~oes marinhas situadas
respectivamente a 3-5 mea 11-15 m foram identificadas. Depositos coluvionares e eolicos revelando a existencia de
condi~aes climatericas rigorosas (gelifrac9ao. geliturba~ao e eoliza~ao) foram igualmente detectados sobre aqueles
mesmos niveis. Nocaso particular da jazida de S. Domingos. as caracteristicas sedimentologicas dos depositos
sugerem a possibilidade da existencia de uma forma~ao paleo-Iagunar.
Um primeiro estudo tecnico-tipologico incidindo sobre materiais Itticos acheulenses e de tipo «asturiense) e igual
mente efectuado.

Resume

L'auter presente un premier bilan des recherches effectuees sur les depOts quaternaires du litoral du Minho (Portugal),
entre l'embochure du fleuve Minho et celie du fleuve Lima. Deux depots marins, etages respectivement a3-5 met
II-IS mont ete reconues. Des formations colluvialles et eolliennes revelant des conditions climatiques froides
(gelifraction, eolisation et cryoturbation) ont ete identifiees sur ces memes niveaux. Dans Ie sites de S. Domingos. les
caracteristiques sedimentologiques des depots suggerent la possibilite de I'existence des depots paleo-Iagunaires.
Un premier etude techno-typologique portant sur des industries acheuteenes et de type ((asturienll est egalement
presentee.

Summary

The author presents the first results concerning new researches on the Quaternary of the littoral of Minho (Portugal).
Two high sea-level deposits. localized at 3-5 m and II-IS m have been identified. Colluvial and eolion deposits,
contemporaneous with cold climatic conditions (cryoclastism. cryoturbation and wind facetted pebbles) are superim
posed on the two sea terraces. At the site of S. Domingos, sedimentary chl:\racteristics of the deposits suggest the
existence of a paleo-Iagoonar formation.
A first technical-typological study made on acheulian and ((asturiam) type artifacts is also presented.
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Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do litoral minholo a norte do rio Lima

I. Introdu~iio

13

«Vestiges of raised beaches, fluviatile deposits, and marine abrasional features are preser
ved at several localities along the Portuguese coast. Lithic artifacts are associated with some of
the «beach» deposits. Teixeira (1949, 1952) has described nine levels along the northern coast,
but lacking extensive sedimentological studies like those begun by Soares de Carvalho (1953,
and elsewhere), the significance and interrelationships of these is not understood.

...detailed field and laboratory studies are required before meaningful subdivision of the
series will be possi ble». (p. 709).

Assim tra~ava Leslie G. Freeman, em 1975 (FREEMAN 1975),0 panorama da investiga~ao

sobre 0 Quatermirio do litoral portugues, particularmente no que se refere it regiao Norte do
pais, e na qual naturahnente se inclui a Minho.

Na verdade, quem consultar a numerosa bibliografia existente sabre esta materia, rapi
damente se apercebeni do estado caotico e confuso em que se encontra a pesquisa neste
dominio.

Num ambito estritamente arqueol6gico (individualizaf;ao, caracterizaf;ao e classifica~ao

dos materiais), e devido a uma utiliza~ao abusiva e deficiente de criterios, quer de tipo
morfologico (grau de rolamento, patina), quer de nivel pretensamente «cultural» (no~ao de
fossil director, concepf;oes aprioristicas sobre os tipas constitutivos de determinados conjuntos
industriais reconhecidos e definidos noutras regi5es), aos quais se veio ainda juntar um
deficiente (e par vezes inexistente) enquadramento estratignifico, constatamos que os variados
conjuntos de materiais liticos recolhidos no litoral minhoto ao lange de mais de meio seculo de
investiga~ao, tern sido sucessiva e indiscriminadamente classificados como: Chelenses, Abevi
lenses, Acheulenses, Mustierenses, Mustierenses de tipos pequenos (?), Languedocenses (ou
Camposanquienses), Pre e Proto-Asturienses (ou Ancorenses), Asturienses (Medio e Supe
rior), Pseudo-Asturienses, Neoliticos (Calcoliticos ou da Idade do Bronze - contemporaneos
da edificac;ao de monumentas megaliticos) e mesmo Castrejos (no sentido chissico do-termo).

Cadernos de Arqueologia, Serie lI, 3, 1986, pp. 11-147



14 Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do liloral minholo a norte do rio Lima

Pensamos que esta simples enumeral;ao ebern significativa das deficiencias e dificuldades
sentidas pelos investigadores ao classificar estes problemciticos conjuntos. Este estado de coisas
naD sera por certa alheio ao facto dos estudos realizados terem incidido, fundamentalmente,
sabre materiais provenientes de recolhas de superficie.

Transportando agora esta nossa breve apreCl39ao para urn plano geologico, somas
igualmente fon;ados a reconhecer a existencia de uma SitU398.0 pOlleD clara.

Como ja tivemos oportunidade de 0 referir mais desenvolvidamente em trabalhos anterio

res (CARVALHO, LEMOS e MEIRELES 1980, 1982), os autores que procuraram estudar as
forma~6esquatermirias do litoral minhoto, fizeram-no interpretando-as e correlacionando-as
entre si baseados unicamente Dum criteria de tipo altimetrico (atribuindo-as a determinados
niveis marinhos definidos por cotas, ou intervalos de cotas pre-fixadas), sem se preocuparem
com a sua genese, bern como com a sobreposil;ao de umas relativamente as Qutras.

Desta metodologia resultou que, para a1em do exiguQ conhecimento geologico que delas
temos, nos seja igualmente passivel detectar entre os diversos investigadores uma certa
variac;ao dos limites altimetricos a que essas formalt0es se encontram (facto que, quanto-mais
DaD seja, dificulta desde logo a sua identificac;ao).

Como exemplo paradigmatico do que acabamos de afirmar~ atentemos ao sucedido com a
jazida de Montedor (Carre~o).

Em 1975 G. Zbyszewski refere na sua obra ((Le Quaternaire au Portugah) (ZBYSZEWSKI
1957) a existencia, em Montedor, de urn nivel de praia situado a 25-30 metros, e no qual haviam
side recolhidos utensilios acheulenses; em 1971,0 mesmo autor (ZBYSZEWSKI 1971) menciona
esse mesmo nivel desta feita situado a 30-45 metros acima do nivel do mar; finalmente, em
1972, C. Teixeira e A. Candido de Medeiros (TEIXEIRA e MEDEIROS 1972) apresentam-no

como 0 nivel de 45-55 metros I.
Urn outro aspecto que ainda dentro do ambito geologico pouco tern contribuido para uma

clarifical;ao deste problema, prende-se com a nomenclatura crono e clirnato-estratignifica
utilizada pelos investigadores. Com efeito, podernos ve~ificar 0 emprego indiscrirninado de
designativos provenientes. quer da terminologia quaternaria continental europeia, quer da
terminologia quaternaria continental, ou marinha rnediterranica, quer ainda da terrninologia
quaternaria marinha do Norte de Africa2

I Alias, uma situal;ao ex.actamente semelhante foi recentemente apresentada por A. de Brum Ferreira relativa

mente ajazida de Moledo (FERREIRA 1983).

2 Por este facto, e no estado actual dos nossos conhecime~tossobre 0 Quatermirio do Norte de Portugaljulgamos

aconselhavel 0 abandono detoda e qualquer classificar;ao crono ou climato-estratigraficaespecifica (alpina, mediterra~

nica, do Norte da Europa, ou outra). Os enquadramentos crono e climato-estratigraficos naturalmente necessarios

aos estudos actual mente em curso deveriam, em nossa opiniao. ser estabelecidos de uma forma geral, a partir do

regime generico de flutuar;oes c1imaticas do Quaternario (periodo glaciar, interglaciar).

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3. 1986, pp. 11-147



Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do litoral minholo a norte do rio Lima 15

~~Em face: dr:slas duvidas, que s6 demoradas e dificeis investiga~oes geol6gicas poderao
elucidar, apresenta-se a Decessidade dum estudo met6dico da costa, para avaliar a extensao e a
genese dos movimentos epirogenicos e formac;ao de terra~os marinhos...

S6 depois de estudos monograficos, que permitam precisar 0 sincronismo e relai;oes entre
os dep6sitos t1uviais e marinhos e as industrias pre-hist6ricas, e que se podeni pensar em
resolver 0 problema da incerta posic;ao cronol6gica do paleolitico minhoto». (p. 27)

Desta forma extremamente simples e inequivoca Rui de Serpa Pinto (PINTO 1932)
apontava ja, em 1932. 0 caminho a seguir pela investigac;ao no dominio das formac;oes
quaternarias do litoral minhoto e das suas rela~oes corn as industrias pre-hist6ricas que lhes
estao associadas.

Todavia, e infelizmente para a Pre-Hist6ria do Norte de Portugal, ninguem procurou
seguir a via trac;ada por este lucido investigador. Dai"que, rnais de quarenta aDOS volvidos sobre
a redacc;ao daquelas linhas, Leslie G. Freeman se tivesse podido referir (com toda a proprie
dade, diga-se) ao Quaternario do litoral orte do nosso pais nos termas com que iniciamos este
trabalbo.

Em 1979 decidimos, adoptando algumas das bip6teses e directivas de trabalbo assinaladas
por Serpa Pinto, retomar de uma forma sistematica as pesquisas no dominio do Quaternario
do lit oral do Minho, tendo para 0 efeito elaborado urn projecto de investiga~aoque procurara.
prioritariamente, dar resposta a alguns dos importantes problemas actualmente existentes, e
de entre as quais permitimo-nos destacar os seguintes:

I) Problemas de litostratigrajia:
- Qual e a sucessao de camadas, e a sua assoclac;ao em membros e formac;oes.

verificada nos depositos quaternarios do litoral do Minho?
- Quais sao as caracteristicas das respectivas rochas e a sua classificac;ao?
- Qual e 0 seu conteudo paleo-biologico e arqueologico?

2) Problemas de indole sedimentogenerica:
- Qual e a genese das rochas de cada estrato, ou conjunto de estratos reconhecidos e

individualizados em cada corte geologico?

3) Problemas relacionados com a evolurao das rochas
(processos pedogeneticos, de diagenese, crioturbacao, solit1uxao e erosao):
- Como se define a sua ocorrencia relativamente as unidades crono e climato-

-estratigraficas em presenc;a?

Cadernos de Arqueologia. Serie 11. 3. 1986. pp. 11-147.



16 Jose Meireles, Problemas e perspeclivas do Quaterndrio do IitoraJ minholo a norte do rio Lima

4) Problemas de corre/oraa estratigrdfica entre as vdrias unidades sedimemares indivi
dua/izadas nos diversos cortes geoldgicos (quer atraves das caracteristicas sedimen
to16gicas e da sucessao de fen6menos que aquelas possam denunciar, quer at raves dos
seus conteMos paleo-bio16gicos ej au arqueoI6gicos).

5) Problemas relacionados com eventuais deformaroes tectonicos das vdrias unidades
sedimentares em presenra:
- Quando se processaram?
- Que dificuldades acarretarn para a correlac~lio estratignifica?
- Qual e0 seu enquadramento oa evolu(fao neotect6nica do litoral do Ocidente da

Peninsula Iberica?

6) Problemas de cronostratigrajia (tendo sempre presente a facto de que a aplicacao da
terminologia cronostratignifica ao Quaternario do litoral minhoto se revelara particu
larmente dificil, ja que os depositos em presen~a se revelam bastante complexos
devido a grandes varialYoes de facies, quer lateral, quer verticalmente, mesmo entre
distancias muito reduzidas):
- A que unidades cronostratigraficas correspondem as unidades litostratigraficas

individualizadas?

7) Problemas de climato-estratigrajia:
- Que relalYoes poderemos estabelecer entre as unidades climato-estratigraficas e as

unidades cronostratigraficas?

8) Problemas re/acionados com as industrias liticas pre-historicas e/ ou hist6ricas e a sua
importtJncia na analise dos processos de evo/urao do litoral do Minho:
- Que tipa de industrias liticas estao presentes nos depositos quatermirio, do litoral

minhoto?
- Qual a sua origem?
- Qual 0 seu posicionamento estratigrafico?
- Quais as suas caracteristicas tipologicas?
- Como se tera processado a sua evolulYao interna e 0 seu posterior desenvolvimento?
- Quais os seus limites cronologicos?
- Qual a seu enquadramento cultural?
- Havera mistura de industrias num ou mais dos diversos depositos reconhecidos na

regiao?
- A que se fica a dever tal facto?
- Como explicar a existencia de materiais liticos nas praias actuais?

Cadernos de Arque%gia, Serie II, 3, 1986, pp. 11-147
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Como se podera deduzir da enumera9ao que acabilmos de efectuar, este projecto, dada a
sua extensao, encontra~se, necessariamente, ainda numa Case inicial do seu desenvolvimento.
Por isso, 0 trabalho que agora apresentamos3constitui tao so urn primeiro balan90, de caracter
provisorio, da investiga~ao que temos vindo a desenvolver, e que nesta primeira fase se tem
centrado fundamentalmente no estabelecimento de urn programa de prospec90es sistematicas
e na realiza9ao de algumas escava90es no tramo litoral situado a Norte da foz do rio Lima,
visando prioritariamente a definicao da sucessao litostratignifica dos depositos, bem como 0

reconhecimento do seu conteudo arqueologico.

2. A jazida de Forte do Cao (Gelfa)

2.1. Localiza~iio e caraclerlza~iio sumarla da jazlda

A esta9ao arqueologica de Forte do Cao (Gelfa) localiza-se na freguesia de Vila Praia de
Ancora, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

As coordenadas Gauss referentes a urn ponto central da jazida sao as seguintes:
P - 536,7
M - 138,4

A sua descoberta em 1928 ficou a dever-se a Rui de Serpa Pinto. Com efeito, no seu ja
celebre artigo «0 Asturiense em Portuga!»(PINTO 1928) este autor afirmava a dado passo: «As
pesquisas efectuadas a sui do Rio Ancora (em 30 de Mar90 de 1928) provaram ja a existencia
duma esta9ao asturiense proximo de Afife... Em frente ao Sanatorio de Afife recolhi seis picos,
entre os rochedos da praia.» (p. 35)4.

Desde entao, varios foram os investigadores que se referiram a estajazida, quer pelo seu
interesse geologico, quer arqueologico, sem que no entanto nunca se tivesse tentado proceder a
urn estudo analitico e rigoroso da mesma (ZBYSZEWSKI e TEIXEIRA 1949; MAURY 1977;

TEIXEIRA e GON<;;ALVES 1980).
Esta situa9ao viria finalmente a ser ultrapassada quando, em 1979, a Unidade de Arqueo

logia da Universidade do Minho, de colabora9ao com a Area de Ciencias da Terra da mesma

30 meu agradecimento a Fernando Barbosa e Sophie Delavis. autores dos desenhos dos materiais lIticos, e a
Filipe Antunes. Quenor Rocha e Sophie Delavis. responsAveiS pelaexecucao final dos desenhos dos cortes geol6gicos.

Desejo igualmente agradecer a Vlademiro Pires. amigo e companheiro de campo, bem como a todos os membros da
sua equipa. a colaboral;8.0 e 0 apoio insubstituivel que prestaram a este trabalho.

4 Este ediftcio designa-se actualmente por Hospital Psiquiatrico da Gelfa.
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18 Jose Meireles. Problemas e perspectivas do Quaterndrio do /itara/ minholo a norte do rio Lima

Universidade, decidiu empreender a real~za~ao de escavac;oes arqueo16gicas no local.
Estes trabalhos surgiram entaD como urn imperativQ urgente. suscitado pelos violentos

temporais que assolaram todo 0 litoral minhoto no decurso do ano de 1978, e que causaram
importantes e irremediaveis destruic;oes no conjunto das formac;oes geol6gicas inferiores da
esta~ao arqueol6gica de Forte do Cao (Gelfa).

Assim, foram efectuadas quatro interven~5es: as duas primeiras, em 1979 e 1980, sob a
responsabilidade de F. Sande Lemos (LEMOS 1982)5; as duas ultimas, realizadas em 1981 e
1982, ja sob a responsabilidade do signatario deste trabalho.

a tramo litoral compreendido entre a foz do rio Ancora e 0 Monte da Gandra (no topo do
qual se encontra 0 farol de Montedor) eformado por uma extensa cobertura dunar que se
prolonga para 0 interior.

Sensivelmente a cerca de tres quil6metros para Sui da foz do referido curso de agua,
aquele extenso areal einterrompido pOT urn pequeno esporao roehoso, 0 qual corresponde a
uma primeira plataforma de abrasao. Esta plataforma situa-se, para Oriente, a cerca de 3-4
metros acima do nivel media das aguas do oceano, enquanto que para Ocidente cia ve
progressivamente diminuida a sua cota, ate ficar por completo submersa. Esobre eia que, foi
edificada a constru~ao militar seiscentista conhecida pela designa~ao de Forte do Cao.

A Norte e a Sui deste forte situam-se duas pequenas praias. constituidas essencialrnente
por cascalhos origimirios da desagrega(fao de forma(foes que se desenvolvem sobre a referida
plataforma, e que, libertas da cobertura dunar que habitualmente as ocultam, afioram A
superficie nestes dois locais6.

Esta plataforma e a sua cobertura sedimentar constituem assim urn primeiro «plateau»
cujas cotas maximas oseilam entre os 3 e os 8 metros.

Para 0 interior verifiea-se a existencia de urn pequeno degrau, a partir de eujo topo se
desenvolve uma segunda plataforma de abrasao, a qual apresenta desta foit;' cotas maximas
variando entre II e 15 metros.

2.2. ESlraligrajia

As duas primeiras interven~5es realizadas (1979 e 1980) incidiram unicamente sobre os
dep6sitos situados entre as cotas de5-8 metros, vislveis no talude da ante-praia (LEMOS 1982).

5 Desejamos aqui expressar 0 nosso agradecimento ao Dr. Francisco Sande Lemos por nos ter facultado um total
acesso Adocumenta~iio proveniente das suas escava~oes na esta~iio arqueol6gica de Forte do CAo (Gelfa). alguma dela
ate aqui inedita.

6 Tera sido certamente nestes cascalhos. particularmente nos da praia SuI. que Rui de Serpa Pinto recolheu os seis
picos a que faz refer~ncia no seu trabalho e que possibilitaram a descoberta desta jazida.

Cadernos de Arqueologia. Serie II. 3. 1986. pp. 11-147



Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaternario do litoral minhoto a norte do rio Lima 19

Estes trabalhos permitiram uma primeira e interessante c1arifica~ao da sequencia estrati
gnifica do local, particularmente no que diz respeito aos seus niveis superiores (CARVALHO,

LEMOS e ME1RELES 1980; LEMOS 1982; CARVALHO, LEMOS e MEIRELES 1982).
Com as campanhas de 1981 e 1982, e embora tenhamos retomado na sua grande maioria

as zonas parcialmente escavadas anteriormente, procedemos a urn alargamento substancial da
area escavada(Est. 11). Procuramos assim obter uma serie de cortes geol6gicos suficientemente
explicitas e representativos, que nos possibilitassem 0 acesso a leituras e interpreta~oes

estratignificas significativas, bern como potencialmente reveladoras do modo de deposi~ao dos
distintos depositos em presen~a.

Tentamos deste modo criar as condi~oes que nos permitissem. nao so efectuar uma
primeira abordagem relativamente Agenese das forma~oes que se situam sobre a plataforma de
abrasao interior dajazida, mas tambem determinar a sequencia estratigrafica global da zona de
interveniY8.o.

Dos cortes resultantes da sondagem realizada (Sector A) (Est. III, IV e V) foi-nos possivel
reconhecer a seguinte sequencia estratigrafica:

Camada 1 - Solo actual (pouco espesso)7.

Camada 2 - Areias dunares que cobrem um mur07 e 8. Espessura media: 100 em.

Camada 3A - Deposito arenoso, fino, algo argiloso, de eolora~1io eastanha eseura e eontendo alguns seixos
rolados de quartzito de medianas dimensoes (8-10 em). Tratar-se-a de um paleosolo (?) historieo sobre 0 qual
assenta 0 muro7, Espessura media: 30 em.

Camada 38 - Cascalheira formada predominantemente por seixos de quartzito, com alguns granitos e
plaquetas de xisto com quiastolite, apresenta eseassa matriz arenosa, fina, movel. A sua espessura varia entre
os 25 e 60 em. Esta eamada assenta direetamente sobre 0 n(vel 3A, eneontrando-se adossada ao muro que
anteriormente referimos7.

Camada 4 - Dep6sito arenoso, fino, com urn grau medio de eonsolida~ao, de eolora~ao cinzenta clara e
apresentando um granulado fino (2-3 mm), disperso, constituldo por elementos de origem granltiea, bem
como alguns blocos de granito e seixos rolados de quartzito. A sua espessura varia entre 40 e 10 em.

Camada 5 - Dep6sito arenoso, fino, movel, de colora~Ro homogenea «beige)) clara, com urn granulado
grosseiro composto por pequenos seixos rolados (0,5-1 em) e alguns, raros, de maiores dimensoes. A sua

7 A represental;ao granca destes estratos nao surge nos cortes estratignlficos que apresentamos neste trabalho
porque, neste sector de interven~ao, eles foram parcialmente eliminados durante as campanhas de 1979 e 1980.
Todavia. toda a informal;Ro a eles respeitante podera ser consultada no artigo publicado por F. Sande Lemos (LEMOS

1982).
8 Este muro podera eventualmente corresponder. quer a uma defesa anexa ao fortim. quer a uma demarca~aode

terrenos de cultivo, quer ainda a urn sistema de protee~io dos campos contra 0 avanl;o do mar e das areias (LEMOS

1982).
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espessura varia entre 50 e 20 em e 0 seu limite inferior apresenta~se claramente definido e Iigeiramente
ondulado.

Camada 6 - Dep6sito muito pOlleo espesso (1,5 em em media), aTenoso, muito fino, plastico, com urn grau

medic de consolida~lio e de coioraciio castanha.

Camada 7 - Dep6sito aTenoso, fino, pOlleo argiloso, de coloraciio castanha clara e englobando grande
quantidade de material grosseiro composto maioritariamente por bloeas de granito, reconhecendo-se ainda,
se bern que dispersos par loda a camada, alguns pequenos seixos rolados de quartzite (1-2 em).

Camada 8 - Deposito aTenoso, fino, ptastico, de coioraciio castanha clara, com urn granulado fino,
constituido por elementos de origem granitica, bern como alguns seixos rolados de quartzito e raros
fragmentos de xistos com quiastolite e bloeos de granito. A sua espessura varia entre 4S e 20 em, e oseu limite
inferior apresenta-se Iigeirarnente ondulado.
Na base deste estrato foi deteetada (LEMOS 1982) uma estrutura em pedra, eujo real significado neste
momento nos eseapa.

Camada 9 - Casealheira, formada predominantemente porseixos de quartzito, eontendo igualmente alguns
bloeos de granito, com uma matriz arenosa, de eoloral;80 eastanha clara. A sua espessura varia entre 40 e IS

em, apresentando urn limite superior extremamente irregular.

Camada lOA - Dep6sito arenoso, com urn elevado grau de eonsolidal;80, de eoloral;ao variavel entre 0 tom
«beige)) e 0 eastanho claro; apresenta ainda urn granulado fino (2-3 mm), constituldo porelernentos de origem
granltiea dispersos por toda a eamada, bern como alguns pequerios seixos rolados de quartzito (2 a S em). A
sua espessura varia entre 40 e 20 em e 0 seu limite inferior eextremamente regular.

Camada lOB - Dep6sito arenoso, fino, poueo argiloso, com urn grau medio de eonsolidal;ao, de eoloral;iio
variavel entre 0 tom «beige» e 0 eastanho claro, contendo alguns leitos arenosos mais grosseiros. A sua
espessura varia entre 40 e 20 em e 0 seu limite inferior eextremamente regular.

Camada II - Deposito arenoso, fino, algo argiloso, com urn grau medio de eonsolidal;iio, uma eoloral;80
homogenea eastanha eseura e contendo raros pequenos seixos de quartzito (1-2 em). A sua espessura varia
entre 10 e 40 em, apresentando urn limite inferior mal definid09.

Camada 12 - Dep6sito arenoso, fino, m6vel, com reduzido grau de eonsolidal;iio, de coloral;iio homogenea
«(beige) clara e apresentando loealmente pequenos leitos arenosos mais grosseiros (2-3 mm), num tipo de
estrutura sedimentar entreeruzada. A sua espessura varia entre 15 e 30 em e 0 seu limite inferior e bastante
regular.

Camada 13A - .Depo,sito areno-argiloso, com urn grau medio de eonsolidal;ao, de eoloral;8o negra, apresen
tando todavia pequenas bolsas arenosas mais claras dispersas por toda a eamada; no topo desta formal;iio
situa-se urn leito bastante deseontinuo de seixos exelusivamente de quartzito, dispostos horizontalmente,
verificando-se eontudo a sua progressiva rarefae(:iio para 0 interior do dep6sito. A sua espessura varia entre 8

e 15 em.

9 Urn poueo a Norte do sector de eseav8l;ao e posslvel identifiear no topo deste deposito urna serie de estruturas,
em adiantado estado de destruil;8o, que tern sido interpretadas como tratando-se de salinas (LEMOS).
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Camada 138 - Deposito pouco extenso, arenoso, de cor negra, com urn elevado grau de consolidaf;ao e
apresentando leitos arenosos grosseiros. onde predominam os quartzos. bern como pequenas lenticulas
earbonosas.

Camada 13C - Deposito pouco extenso, arenoso, de eoloraf;ao negra, com urn elevado grau de consolida
cao, contendo pequenos leitos carbonosos e arenosos grosseiros, assim como pequenos seixos de quartzito
(0,5-1 em). total ou parcialmente rolados.

Camada 13D - Deposito muito localizado, arenoso, com uma coloracao cinzenta escura (fruto do apareci
mento de pequenas balsas arenosas mais claras), com urn grau medio de consolidaf;lio e urn reduzido numero
de pequenos seixos (0,5-1 em) rolados de quartzito.

Camada 13E - Deposito areno-argiloso, de eolorafJao negra, com urn grau medio de consolidacao e
pequenos fragmentos de carvao dispersos por toda a camada. A sua espessura varia entre 40 e 20 em e 0 seu
limite inferior apresenta~se mal definido.

Estes dep6sitos areno-argilosos, finos ou grosseiros, de colorac;ao escura, reconhecidos ao
longo do IiIoral do Minho, surgem-nos habilualmenle referenciados na bibliografia da especia
lidade sob a designa~lio de <<1imoU» (BERTHOIS 1949), «sille» (ZBYSZEWSKI 1971), «moledo
arenoso» (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO 1972) e «forma~lio areno-pelilica de coberlura»
(TEIXEIRA e ASSUNt;AO 1961; TEIXEIRA, MEDEIROS e ASSUNt;AO 1965; TEIXEIRA e GON
t;ALVES 1980). E sob esle ullimo designalivo que eles nos surgem carlografados na Carla
Geologica de Porlugal na escala de 1/50.000, na folha I-C (Caminha) (TElxEIRAe ASSUNt;AO
1961 ).

Camada 14 - Dep6sito areno-argiloso, com urn grau medio de consalidafJao, de coloracao castanha,
. apresentando 0 seu limite superior bastante irregular e mal definido; caracteriza-se ainda pela presenfJa, na

sua base, de grandes blocos graniticos, bern como de alguns, poucos, seixos rolados de quartzito. A sua
espessura varia entre 10 e 30 em.

Camada 15 - Dep6sito cascalhento, constituldo por seixos quase que predominantemente de quartzito.
embalados numa matriz areno-argilosa, urn poueo grosseira e de colorafJao acastanhada. Os cascalhos que
fazem parte desta formacao revelam urn intenso crioelastismo (claramente atestado pelos seus indices de
desgaste extrernamente baixos), detectando-se numerosissimos seixos fragmentados por gelivaclio; sAo
igualrnente bastante elevados (+ de 50%) os indices de eolizaf;ao contabilizados nas amostras recolhidas
(superficies picotadas, polidas, estriadas e facetadas).

Camada 16 - Cascalheira extremamente compacta, predorninanternente de quartzito (se bern que neste
deposito 0 quartzo atinja uma percentagern relativamente significativa, superior a 12%do total nas amostras
recolhidas), com uma matriz arenosa, fina, phbtica, de colorafJao cinzenta-esverdeada. sendo ainda posslvel
observar na sua base importantes vesttgios de ferruginizaclio; os cascalhos que eonstituem este deposito sAo
maioritariamente de reduzidas dimensoes (estas, vao diminuindo gradualmente do eimo para a base da
cascalheira 10). Refira-se ainda que no topo desta formafJao observam-se igualrnente efeitos de fenomenos de

10 A explieaf;lio para este fen6meno poderemos encontra-Ia num artigo publicado por J. 80urcart e M. Auzel
(BOuRcARTe AUZEL 1969).
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crioclastismo e que, quer no sector de escava~ao, quer no talude da antepraia imediatamente situado a Sui do

Forte do Cia (local oode este deposito ebern visivel) epassivel constatar a existencia, tambem no seu to po, de

seixos cujo eixo maior se encontra colocado vertical mente. ou entao numa posi~ao francamente inclinada;

este facto e por nos interpretado como uma sequencia resultante da ocorrencia de fenomenos de crioturba~ao

que teriam afeclado este estrato.

A espessura desta camada varia entre 120 e 150 em.

- Substrata rochoso granitico revelando a existcncia de formas de crosao marinha bastante caracteristicas

(sulcos polidos. marmitas).

Tal como fizeramos menyao anteriormente, os depositos quatermirios existentes najazida
de Forte do Cao (Gelfa) nao se confinam as formal1oes susceptfveis de ser observadas no talude
da antepraia actual e que recobrem parcialmente a plataforma de abrasao inferior. Eles
estendem-se bastante mais para 0 interior, desenvolvendo-se igualmente sobre a segunda
plataforma de abrasao detectada e ja mencionada no inicio deste capitulo.

Impunha-se por isso alargar a area de intervenyao a essas unidades sedimentares, por
forma a obter urn corte geologico global dajazida e, simultaneamente, urn conhecimento mais
aprofundado das condil1oes sedimentogeneticas que presidiram a sua formayao.

Neste sentido, durante a campanha de 1982 foram abertos tres novos sectores de escava
yao. Doisjunto ao Hospital Psiquiatrico da Gelfa, correspondendo assim ao topo da referida
plataforma e, logicamente, as cotas maximas atingidas pelos depositos, e urn terceiro, locali
zado mais proximo da base dessa mesma plataforma de abrasao, situado portanto ·a cotas
inferiores.

As duas primeiras sondagens (Sectores Be BI) revelaram-nos que, das formayoes aban
donadas no tope da plataforma, apenas e possivel reconhecer actualmente vestigios residuais
da sua cobertura detritica, mais au menos remexida e desmantelada II.

A sequencia estratigrafica mais completa observada nesta zona (Sector B) foi a seguinte
(Est. VI-I):

Camada I - Deposito arenoso, fino, de colora~aocastanha-alaranjada, com urn grau medio de consolida·

~iio e eontendo alguns pequenos seixos de quartz ito. Espessura media: 12 em.

Camada 2 - Deposito arenoso, muito fino, alga argiloso, de eolora~ao eastanha com pequenas balsas

aeinzentadas e raros pequeno'i seixos dispersos de quartzito. Espessura media: 5 em.

Camada 3 - Deposito limoso, de eolora~ao cinzenta eseura, poueo eonsolidado, com abundantes einzas

eompletamente pulverizadas e alguns pequenos fragmentos de eardo. Espessura media: 2 em.

Camada 4 - Deposito arenoso, fino, plastieo, com urn grau medio de eonsolida~ao,de eoJora~aoeastanha

eseura e apresentando numerosos seixos, predominantemente de quartzito, alguns deles eolizados. Espessura

media: 25 em.

II E de supor que a eonstru~ao das vias de acesso apraia e, partieularmente, a edifiea~ao do Hospital Psiquiatrieo

da Gelfa tenham ocasionado igualmente grandes destrui~Oes.
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- Substrato roehoso granitieo.

23

Em contrapartida, a terceira vala de sondagem a que fizemos referencia (Sector C) viria a
possibilitar-nos'a observa~ao de uma curiosa e significativa sequencia estratigrafica. denun
ciadora de assinalaveis varial;oes na dinamica energetica de estabelecimento dos depositos.

Assim. a sequencia detectada neste sector (Est. VIl-2) apresenta-se do seguinte modo:

Camada 1 - Deposito easealhento. formado por seixos de quartzito de medianas dimensoes e nos quais se
observam fenomenos de erioclastismo e de eoliza~8.o; a sua matriz e de tipo areno-argilosa. plastiea. de
eolorat;8.o eastanha clara. Espessura media; 35 em.

Camada 2A - Cascalheira. eonstituida por seixos quase que exclusivamente de quartzito. de medianas
dimensoes. e com uma matriz areno-argilosa. fina. plastiea. de eolorat;ao eastanha-amarelada: observam·se
ainda pequenos vestigios de ferruginizat;ao bastante dispersos. Espessura media: 35 em.

Camada 28 - Casealheira. eonstituida por seixos predominantemente de quartz ito. de reduzidas dimensoes
()·2 em). e com uma matriz arenosa. compacta. de eolora~ao amarelada e aeentuados vesligios de ferrugini·
za9io. Espessura media: 10 em.

Camada 2C - Casealheira. eonstituida por seix.os predominantemente de quartzito. de medianas dimensOes.
e com uma matril. arenosa. fina, com urn grau medio de eonsolidat;io e de eolora~ao amarelada; verificam·se
ainda vestigios de ferruginizal;io. de reduzida expressao e bastante dispersos. Espessura media: 30 em.

Camada 20 - Casealheira. formada quase que exclusivamente por seixos de quartzito. de reduzidas
dimensoes (1-1.5 em). com alguns maiores de granito. profundamente alterados. e uma matriz arenosa.
medianamente eonsolidada e de eolorac;;ao amarela-alaranjada: observa-se ainda uma aeentuada ferruginiza·
~ao do deposito. Espessura variavel entre 10 e 55 em.

- Substrato roehoso granitieo. apresentando formas de erosao marinha (sulcos polidos. marmitas).

Como referimos de inicio, 0 Forte do Cao domina duas pequenas praias de cascalho
situadas. respectivamente. a Norte e a Sui desta construl;ao militar.

Tal como na sua congenere SuI. e possivel reconhecer no talude da antepraia Norte uma
serie de unidades sedimentares que. pelas suas caracteristicas (denotando significativas varia·
~oes na dinamica energetica que presidiu a. forma~ao de alguns dos depositos ai observados),
desde sempre despertaram 0 nosso interesse.

No entanto, porque esta praia se encontra melhor protegida natural mente contra as
investidas dos agentes de erosao, porque nela nunca tinhamos tido a possibilidade de identifi·
car urn minima de vestigios arqueologicos e, fundamentalmente, porque se, revelava prioritario
conduir as trabalhos iniciados na praia SuI (que absorviarn par completo os escassos recursos
humanos e financeiros pastas a. nossa disposic;ao), a interven~ao que planearamos para este
local foi sendo sucessivamente reIegada para urn segundo plano.

Por isso, so em 1982 nos foi possivei estabelecer urn sector de escava~ao (Sector D) nesta
praia e assirn determinar a sua sequencia estratigrafica.
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Esta viria a revelar-se, exceptuando no que se refere aos seus niveis inferiores, substan
cialmente diferente da verificada na praia SuI.

A sueessao de estratos reeonheeida foi a seguinte (Est. VII):

Camada I - Areias eolicas de colora.-;:ao .beigclt.

Camada 2 - Deposito areno-argiloso, com urn grau media de consolidac;ao, de colorac;ao castanha escura,
apresentando 0 seu limite superior bastante irregular e indefinido. e contendo alguns pequenos seixos Tolados

de quartzito. bern como blocos angulosos de granito porfir6ide. Espessura variavel entre 10 e 40 em.

Camada 3A - Cascalheira, constituida por seixos de quartzito de reduzidas dimensoes (3-4 em). com uma
matriz areno-argilosa, fina, plastiea, de eoloral;io castanha escura. Espesssura media: 20 em.

Camada 38 - Cascalheira, deseixos de quartzito de medianas dimensOes(7-8 em), com uma matriz arenosa,

flna, poueo eonsolidada e de colorac;io eastanha-aeinzentada. Espessura media: 15 em.

Camada 3C - Casealheira, eomposta por pequenos seixos de quartzito (2-3 em), extremamente movel
porque pratieamente desprovida de matriz. Espessura varia-vel entre 15 e 40 em.

Camada 3D - Cascalheira de seixos de quartz ito de medianas dimensoes (8-9 em), movel, desprovida de
matriz. Espessura media: 20 em.

Camada 3E - Casealheira, eonstituida por seixos de quartz ito de reduzidas dimensoes (3-4 em), movel dada
a escassez de matriz. Todavia, na sua parte inferior este estrato adquire urn maior grau de eonsolidac;3.o,
devido ao facto de ai a sua matriz se revelar substancialmente mais signifieativa; esta apresenta-se entao de

tipo areno-argiloso, fina, plastica, de colorac;ao cinzenta-acastanhada. Espessura media: 75 em.

(as estratas que' temos estado a referir, e exceptuando-se a base do nivel 3E, sao todos
visiveis no talude da antepraia actual; as que seguidamente passaremos a apresentar, somente
puderam ser identificados atraves da sondagem realizada).

Camada 3F - Casealheira extremamente compacta, composta por seixos de quartzito de reduzidas dimen
soes (2-3 em), e com uma matriz areno-argilosa, plastiea, de eo)oral;io amarelada. Espessura media: 35 em.

Camada 3G - Casealheira extremamente compacta, formada por seixos de reduzidas dimensOes (2-3 em),

com uma matriz arenosa, fina, plastiea, de eolorac;ao einzenta-esverdeada; verificam-se ainda na sua base
aeentuados fenomenos de ferruginizac;io. Espessura media: 50 em.

- Substrata rochoso granitico, apresentando formas de erosio marinha (suleos polidos, marmitas).

Atraves das eSCavaf;OeS realizadas ao longo de quatro anos, foi-nos possivel reconhecer e
analisar, pela primeira vez, a sequencia estratigrafica global das formacoes quatermirias que
eonstituem a esta~ao arqueol6giea de Forte do Cao (Gelfa).

Este facto, permitir-nos-a avancar desde logo com algumas novas hip6teses de interpreta
Cao, que mais adiante referiremos, bern como servir de confirmaCao a outras que temos vindo a
apresenlar em trabalhos anteriores (CARVALHO, LEMOS e M EIRELES. 1982; 1983).
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2.3. Os mater;a;s liticos

25

Das escava~oes efectuadas na jazida de Forte do Cao (Gelfa) foram os seguintes os
sectores e os estratos que nos proporcionaram materiais liticos:

- Sector A: camadas 3A, 4, 8, 9, lOB, 13A, 13E, 15 e 16.
- Sector B: camada I, 2 e 3.
- Sector C: camadas I e 2A.

No sector D nao foi detectada qualquer tipo de esp6lio.

2.3.1. Principios metodol6gicos

Num artigo anteriormente publicado (MEIRELES 1982) tivemosja a ocasiao de chamar a
atem;ao para certas insuficiencias de que. a nosso ver. padeciam os estudos ate hoje realizados
sobre os materiais Iiticos recolhidos nas esta~oes arqueol6gicas do litoral minhoto.

Essas insuficiencias situam-se, fundamental mente, no dominic do reconhecimento do
contexto estratigrafico dos materiais. e no da metodologia e criterios de analise empregues no
seu estudo.

Com as observac;5es resultantes das escavac;5es realizadas em Forte do Cao (Gelfa),
pensamos estar neste momento em condi~5es de ultrapassar a primeira lacuna atras apontada.
Na verdade, os trabalhos (evados a cabo permitiram-nos urn estabelecimento e correcto
posicionamento estratigrafico do esp6lio recolhido. em relac;ao as diferentes unidades sedi
mentares em presenc;a nesta jazida.

No dominio dos principios metodol6gicos de analise dos materiais, iremos adoptar uma
soluc;ao bipartida:

- urn estudo tecnico;
- urn estudo tipol6gico descritivo.

Dado que urn nuroero significativo da totalidade dos materiais (em bora provenientes de
diversos e distintos sectores e estratos. sublinhe-se) e constituido por lascas e residuos de tal he,
pareceu-nos justificado empreender 0 seu estudo tecnico. por forma a teotar reconhecer
eventuais diferenc;as. au semelhanc;as neste ambito 12.

Desejamos no entanto desde ja esclarecer que nem sempre as amostras com que tivemos a
possibilidade de trabalhar dentro de cada conjunto, se revelaram suficientemente representati
vas sob 0 ponto de vista quantitativo, por forma a justificarem urn estudo e urn tratamento
estatistico comparativo de dados. Todavia, sempre que tal situac;ao nos pareceu possivel e
cientificamente aconselhaveJ, ela constituiu 0 objectivo final do nossa estudo.

12 Com 0 intuito de vermos alargados os quantitativos com que iriamos trabalhar dentro de cada nivel. optamos por
incluir no computo global da nossa apreciat;io. e sempre que tal se revelou possive!. aquelas lascas que serviram de

suporte a fabricat;ao de utensllios especificos.
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Para atingir tal prop6sito resolvemos seguir 0 metoda criado por H. de Lumley, R.-A.
Fournier e R. Brandi para 0 estudo dos materia is da jazida de Terra Amata (Nice, FranlYa),
metodo esse posteriormente desenvolvido por A. Tavoso (TAVOSO 1972).

o seu principia geral assenta numa classific39ao das lascas em funl;ao do seu modo de
«debitagem)), ou de lalhe. Neste sentido, preslar-se-a particular atet:19ao apresen93, localiz3(fao
e ausencia de superficies residuais de cortex, por forma a conseguir diferenciar sucessivas
«gerac;oes» de lascas. Este criteria possibilitar-nos-a assim a reconstituic;lio parcial das tecnicas
utilizadas na obtenc;ao daquelas.

De acordo com tal metodologia (TA VOSO 1972) come9aremos por dividir as lascas em dois
grandes grupos: lascas com superficies residuais de cortex e lascas sem cortex.

Dentro do primeiro grupo estabeleceremos uma nova subdivisao, entre aquelas cujo talao
eem cortex, e as em que 0 nao e.

Seguidamente, no quadro das lascas com talao cortical consideraremos a existencia de
diversos tipos, em fUnl;aO da localizal;ao das superficies residuais de cortex:

- com a superficie inteiramente em cortex (Iascas de descorticac;io): Tipo I;

- com a superficie inteiramente em cortex. mas limitada por rracturas (trata-se igualmente de lascas de
descortica~aoque apresentam urn, dois ou tres bordos nao corticais devida a levantamentos anteriores au a

rraeturas naturais pre-existentes): Tipo 2;
- com raros levantamentos anteriores (apresentam a sua face superior em cortex a excepc;ao de uma
superrlcie que corresponde ao negativo de urn, ou mais levantamentos anteriores): Tipo 3;

- com talia, darsa e bordo distal em c6rtex: Tipo 4;
- com talio e dorsa abrupto em cortex: Tipo 5;

- com talao e dorsa invasor em cortex: Tipo 6 13;
- com talio e bordo distal em cortex: Tipo 7;

- com talio e uma superficie residual central em cortex: Tipo 8:
- unicamente com 0 talao em cortex: Tipo 9.

Em alguns dos conjuntos de materiais provenientes das escaval;oes que temos vindo a
efectuar nas formal;oes quatermirias do litoral minhoto, detectamos a existencia de algumas
lascas que apresentam cortex na totalidade do seu contorno (sao lascas-originarias do talhe de
seixos rolados de reduzida espessura e largura, pelo que, uma vez descorticados, e ao
continuar-se a verificar a extracrrao de lascas, estas afectam 0 suporte na totalidade da sua
espessura, apresentando por isso uma superficie cortical em toda a periferia).

Neste sentido, resolvemos empreender uma ligeira alterarrao no sistema de A. Tavoso,
introduzindo-Ihe, na categoria das lascas com ta1ao cortical, urn novo tipo (aquele que acima
caracterizamos) que passaremos a designar por Tipo 10.

Os tipos 1,2,4,5 e 6 constituem uma primeira gera~ao de lascas, extraidas dum unico
seixo, como resultado de urn talhe unifacial, em que ap6s cada percussao se verifica urn

IJ Ainda·segundo A. Tavoso (TAVOSO 1972) estes tres ultimos tipos de lascas correspondem «... aun debitage qu'an
pourrait qualifier de lateral. au les eclats sont tires cote-a-cote, chaqun utilisant I'arete creee par I"enlevement anterieur
comme guide pour tirer Ie nouvel eclatI'. (p. 118).
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deslocamento lateral do plano de percussao seguinte. Os tipos 3, 7 e 9 derivam igualmente de
urn talhe unifacial, dest,,- (eita executado sobre uma superficie cortical perpendicular a uma
outra ja descorticada. Estes tres ultimos tipos formam uma segunda gera~ao de lascas.

As lascas com talao nao cortical sao ja consequencia de urn talhe bifacial. 0 plano de
percussao utilizado para a sua obten~ao e constituido por urn negativo resultante de urn
levantamento anterior (au uma fractura natural), executado numa outra face do suporte.

Tambem dentro desta categoria epossivel estabeJecer, igualmente em fun~ao da localiza-
~ao das superficies residuais de cortex, diferentes tipos de lascas:

- com a superficie inteiramente em c6rtex: Tipo II;
- com a superficie inteiramente em cortex limitada por fracturas: Tipo 12;

- com raros levantamentos anteriores: Tipo 13;
- com 0 dorso e 0 bordo distal em cortex: Tipo 14;

- com 0 dorso abrupto em cortex: Tipo 15:
- com 0 dorso invasor em cortex: Tipo 16 14:
- com 0 dorso distal em cortex: Tipo 17;

- com uma superficie residual central em c6rtex: Tipo 18.

o segundo grande grupo em que de inicio dividimos as nossas lascas (Iascas sem vestigios
de cortex) e resultado da «debitagem)) de nucleos preparados, ou do talhe de bifaces (e
eventual mente tam bern de seixos afei~oados bifaciais). Constitui, dentro do sistema classifica
tivo que temos vindo a enunciar, 0 Tipo 19.

Explicitamos deste modo os criterios de ordem metodologica que iremos empregar no
estudo tecnico das lascas da jazida de Forte do Coo (Gelfa).

~eguidamente adoptaremos procedimento semelhante quanto ao estudo tipologico des
critivo que adiante teocionamos empreender.

Assim, desejariamos come~arpor referir que os quantitativos que apresentarmos referen
tes a cada estrato possuem urn significado que devera ser entendido cautelosamente (mesmo
para os mais representativos), ja que, na nossa opiniao, eles se revelam ainda numericamente
insuficientes para servirem de base a uma caracteriza~aodefinitiva dos conjuntos de onde
provero. Tal facto oao significa no entanto que os oao possamos entender como uma aproxi
ma~ao a esses mesmos conjuntos.

Relativamente ao estudo tipologico dos utensilios sobre lasca, deparamos com algumas
dificuldadesja que uma das suas principais caracteristicas e 0 seu caracter atipico. Todavia. e
nao obstante tais problemas, que nos obrigaram por vezes a realizar algumas adapta~oes,a sua
classifica~aofoi efectuada com base na tipologia estabelecida por F. Bordes para as industrias
do Paleolilico Inferior e Medio (BORDES 1961). De igual modo, para alguns grupos de
utensilios caracteristicos das industrias do Paleolitico Superior, recorremos ao sistema classifi
calivo tipol6gico desenvolvido por D. de Sonneville-Bordes e J. Perrot (SONNEVILLE-BORDES
e PERROTI954; 1956).

14 As lascas do lipo 14, 15 e 16 resultam igualmente de urn lalhe lateral, desta feita executado sobre um plano de
percussao preparado.
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Quanto aos utensHios nucleares decidimos optar pelos sistemas tipo16gicos apresenlados
por F. Bordes para os bifaces (BORDES (961), por J. Tixier e R.-A. Fournier para os
«hachereaux» (T1XIER 1956; FOURNIER 1974) e por A. Tavoso para os seixos afei90ados
(TAvos01978).

Esta situa~ao nao nos impediu todavia de pormenorizar e mesmo particularizar alguns
destes sistemas, sempre que tal nos pareceu justificado e significativD para uma melhar
compreensao dos conjuntos estudados.

Dado que os materiais provenientes dos diferentes estratos de cada sector de escava~ao

apresentavam por vezes distintos graus de desgaste, resolvemos introduzir no seu estudo, e
unicamente com urn valor descritivo, urn criteria qualitativo de diferenciacao das peeas
baseado naquela caracteristica. Assim, para as peeas que nao revelam qualquer desgaste sera
atribuida a designa~ao de R-l; as que apresentam urn desgaste variavel, mas no entanto
insuficiente para estabelecer ou eliminar os contornos dos levantamentos realizados, engloba
-las-emos num grupo que apelidaremos de R-2; por ultimo, aquelas que denotam um desgaste
muito intenso, ao ponto das arestas dos distintos negativos se apresentarem dificilmente
reconheciveis, inclul-las-emos num outro agrupamento designado por R-3.

Finalmente resta-nos explicitar que a nao inclusao de diagramas cumulativos representa
tivos dos diversos conjuntos de materiais, fica a dever-se ao facto dos quantitativos por eles
patenteados se revelaram insuficientes para este tipo de representa~ao grafica.

2.3.2. Estudo das industrias

Ap6s termos explanado os criterios e principios metodol6gicos que nortearam 0 nosso
estudo, passaremos de imediato a sua apresental;ao.

A. Estudo t"cnico

Como fizemos questao de referir logo no inlcio, este estudo teve por objectivo possibilitar
-nos uma primeira aproxima'Yao relativamente as tecnicas de talhe e de lascamento present:es
nos materiais da jazida de Forte do Cao (Gelfa).

No entanto, e como ja haviamos sublinhado, a aplica9ao desta metodologia a conjuntos,
quer pouco abundantes, quer formados por pe9as que revelam um diversificado grau de
desgaste, poderia ocasionar a perda de grande parte do significado e importancia dos resulta
dos alcan'Yados. Nesse sentido, decidimos fazer incidir a nossa analise unicamente sobre os
conjuntos que se nos afiguraram como minimamente representativos em termos numericos e,
no ambito destes, sobre os grupos de desgaste igualmente mais nUmerosos (tentamos desta
forma minimizar ao maximo eventuais perturbal;oes decorrentes da mistura de indlistrias).

Oeste modo, a nossa analise (Quadros I e II) recaiu sobre os seguintes conjuntos: Camada
8 (Grupo R-I), Camada 9 (Grupo R-l), Camada 13A (Grupo R-I), Camada 15 (Grupo R-l) e
Camada 16 (G rupo R-1). Para os restantes grupos de desgaste presenles nestes mesmos nlveis,
bern como para os demais conjuntos de lascas provenientes de outros estratos (e que pelas
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razoes 15acima aduzidas nao justificavam urn tratamento tao pormenorizado) apresentarernos
em nota somente os quantitativos globais, resultantes do somat6rio dos componentes dos
distintos grupos de desgaste neles identificados.

Do estudo que efectmimos poderemos come~ar por referir que na esrnagadora maioria
dos casos os bolbos de percussao apresentam-se bastante desenvolvidos, observando-se ainda
que algumas lascas os t~m duplos e opostos. Estes factos revelam-nos pois a utiliza~ao de
percutores de tipo «durO)) e 0 recurso. em alguns casos. atecnica de percussao bipolar. Alias, a
elevada percentagem dos chamados «buris de Sire!» (29,2% na Camada 8,30% na Camada 9,
30,9% na Camada 13A e 28,5% na Camada 15) ea prova disso mesmo.

No domlnio da reconstitui~aodos principios gerais operativos do talhe e do lascamento,
constatamos que, nos estratos quantitativamente mais.representativos, 0 talhe dominante e de
tipo lateral executado sobre uma superficie cortical (Iascas de tipo 1,2,4,5 e 6). Os valores
encontrados para os diferentes estratos confirmam-no plenamente (84% na Camada 8, 77.4%
na Camada 9,65% na Camada 13A e 64,6% na Camada 15). Num momento seguinte, mas em
bastante menor percentagem (13, I% na Camada 8, 17,3% na Camada 9, 30,3% na Camada 13A
e 32% na Camada IS), prosseguia-se ainda com 0 talhe unifacial, executado sobre uma
superficie cortical, mas agora perpendicular a uma ja descorticada (lascas de tipo 3, 7 e 9).

Deste modo verificamos que 0 talhe unifacial edominante numa elevadissima percenta
gem(97,I%paraaCamada8, 94,7% para a Camada 9, 95,3% para a Camada 13A e96,6% para
a Camada 15). Inversamente, 0 talhe bifacial, ou 0 resultante da «debitagem» de nucleos
preparados surge-nos com valores muito reduzidos (2,6% para a Camada 8, 4,8% para a
Camada 9, 4,3% para a Camada 13A e 3% para a Camada IS), situa~ao que, refira-se, tera a sua
plena confirma~ao (como adiante poderemos comprovar) ao nivel da tipologia das macro-uten
silagens.

IS 0 total de lascas recolhido nos restantes estratos foi 0 seguinte:
Sector A. Camada 3A: R-l =6

Camada 4: R-I =2
Camada 8: R-2 + R-3 =3
Camada 9: R-2 + R-3 = 4

Camada lOB: R-l =I

Camada 13A: R-2 =I
Camada 13E: R-I =13
Camada 15 (Conjunto eolizado): R-2 =20
Camada 16: R-2 =2

Sector B. Camada I: Indeterminaveis =1
Camada 2: R-2 =2

Camada 4: R-2 =2
Sector C. Camada I: R-2 =16

Camada 2A: R-2 =6
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JAZIDA DO FORTE DO CAO (GELFA) / SECTOR A

Tipos C.8 (R-I) e.9 (R-I) e.13A (R-I) C.I5 (R-I) e.I6(R-I)
de

Laseas o. % o. % o. % o. % o. %

I 34 44,7 46 44,6 18 39,1 56 18,9 7 41,1

2 I 1,3 I 0,9 - - - - 1 5,8

3 I 1,3 5 4,8 - - 17 5,7 - -

4 II 14,4 14 13,5 3 6,5 60 20,2 1 5,8

5 10 13,1 9 8,7 5 10,8 58 19,5 I 5,8

6 8 10,5 10 9,7 4 8,6 16 5,4 I 5,8

7 I 1,3 2 1,9 2 4,3 4 1,3 - -

8 - - - - - - - - - -

9 8 10,5 II 10,6 12 26 74 25 2 11,7

10 - - - - - - 2 0,6 - -

II - - - - - - 2 0,6 I 5,8

12 - - - - - - - - - -

13 - - - - - - - - 1 5,8

14 - - - - - - I 0,3 - -

15 I 1,3 - - I 2,1 2 0,6 2 11,7

16 - - - - - - - - - -

17 - - 2 1,9 I 2,1 2 Q,6 - -

18 - - - - - - - - - -

19 I 1,3 3 2,9 - - 2 0,6 - -

Total 76 99,7 103 99,5 46 99,5 296 99,3 17 99,3

ILascas I 13 12 9 16
Iodeter. ...J... ...J... ...J

JAZlDA DO FORTE DO CAO (GELFA) / SECTOR A

Tipos C.8 (R-I) e.9 (R-I) C.13A (R-I) e.I5 (R-I) C.16 (R-I)
de

taloes o. % o. % o. % o. % o. %

corticais 74 97,3 98 95,1 44 95,6 287 96,9 13 76,4

lisos I 1,3 5 4,8 2 4,3 9 3 2 11,7

diedros I 1,3 - - - - - - - -

facetados .- - - - - - - - 2 11,7

Total I 76 99,9 103 99,9 46 99,9 296 99,9 17 99,8
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Para finalizar, desejariamos ainda chamar a atent;ao para 0 facto de, nos conjuntos que
temos estado a analizar, as lascas de l.a gerat;ao se situarem, em termos percentuais absolutos,
numa posit;ao inversamente proporcional em relac;ao aescala temporal, enquanto que exacta
mente 0 oposto sucede corn as lascas de2fl gerac;ao. Estamos, tudo 0 leva a supor, perante uma
situa9ao em que a elabora9ao e a complexidade tecnica aumentam, amedida que a cronologia
aumenta tambem,

Alias, e embora correndo 0 risco de estar a lidar com urn conjunto pouco representativo.
esta circunstancia poderia eventualmente ser confirmada se tivermos em considerac;ao a
ocorrido na Camada 16. Aqui, em 17 taloes identificados, 13 (76,4%) sao corticais e 4 (23.5%)
nao apresentam vestigios de cortex, sendo 2 lisos e 2 facet ados; em contrapartida, na Camada
8, 97,1 % dos talOes sao em cortex, na Camada 9 encontramos urn valor de 94,7%, na Camada
l3A temos 95,3% e finalmente na Camada 15 os talDes corticais representam 96,6% do total.

No final deste trabalho, e partindo da analise global dos resultados alcan9ados, apresenta
remos urn estudo estatistico comparativo entre as conjuntos mais representativos das jazidas
de Forte do Cao (Gelfa) e de Vila Praia de Ancora (Norte).

B, Estudo tipologico descritivo

Sector A
Camada 3A
Grupo R-J
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total:4
- Monofaces l6, Total: I
- Nucleos, Total: 3
- Percutores 17, Total: I

Grupo R-3
- Seixos afei90ados bifaciais, Total: I

Camada 8
Grupo R-J
- Facas de dorso natural. Total: I (gume rectilineo com vestigios de utiliza9ao)
- «Encoches", Total: 1 (simples)

16 No caso especlfico deste utensilio optamos pela definiC;io e caracterizac;io tipol6gica apresentada por J. Maury
(MAURY 1977),

17 Incluimos nestacategoria todos os seixos afeic;oados unifaciais que apresentam um unico levantamento unicon~

vexo. Segundo R.-A. Fournier e S. Simone (FOURNIER 1973, SIMONE 1980) estes artifactos apresentam um pseudo
gume, que se situa sempre contiguo ao contorno natural do suporte. reve1ando um Angulo de fractura normalmente
inferior a 2S graus. Estas caracteristicas denotam, portanto, uma ausencia de intencionalidade na criac;io de uma zona
activa.
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- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Laseas retocadas. Total: 3 (duas com rctaques irregulares e dispersos, num easo sabre

a face inferior, e urna com urn rctaque simples alternante)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 21 (cinco deles encontram-se rolados, mas

revelam todavia a execu~lio de alguns levantamentos indicativos de terem sido
retomados)

- Nucleos. Total: 6 (tratam-se de grandes nucleos sobre seixo, dos quais dois estao
raladas tendo no entanto sido posteriormente reaproveitados)

- Percutores. Total: 3

Grupo R-2
- Raspadores simples convexos. Total: 1 (retoque simples directo)
- Seixos afei~oados bifaciais. Total: 2

Grupo R-3
- Seixos afei~oados bifaciais. Total: 2
- Nucleos. Total: 2

Camada 9
Grupo R-l
- Raspadores sobre a face inferior. Total: I (retoque simples inverso)
- Facas de dorso natural. Total: 2 (gumes rectiUneos com vestigios de utiliza~ao)

- "Encoches». Total: I (retocada)
- Denticulados. Total: 10 (nove apresentam retoque simples directo e urn retoque

altemante)
- Lascas retocadas. Total: 10 (retoque irregular e descontinuo)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 22
- Seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I
- Micro-seixos afei~oados unifaciais distais l

'. Total: 1
- Monofaces. Total: I (apresenta uma fractura distal)
- Nucleos. Total: 4
- Percutores. Total 4

18 Para a caracteriz89iio deste tipo de utensllio seguimos novamente a proposta de J. Maury (MAURY 1977). Para

este aular classificar-se-tam nesta categoria lodos os seixos afeil;oados unifaciais cujo comprimento fosse iguaJ au

ligeiramerite superior a 5 em e cuja largura nao excedesse 4 em.
Estamos plenamente de acordo com J. Maury quando ele afirma qiJe <ell ne peut pas s'agir en tout cas d'outils

correspondant aun facies d'indigence comme on en rencontre lorsque la matiere premiere est rare. Les galets de
quartzite sont en effet presque innombrables sur toutes les plages... )) (p. 17).
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Grupo R-2
- Raspadores transversais. Total: I (convexo, com retoque simples directo)
- Seixos afei90ados unifaciais distais: Total: I

Grupo R-3
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 1
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: 2
- Nilcleos. Total: 2

Camada lOB
Grupo R-I
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: I
- Percutores. Total: I

Camada 13A
Grupo R-I
~ Raspadores transversais. Total: I (convexo; retoque alternante)
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: I (retoque irregular e disperso)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 12
- Seixos afeic;oados unifaciais laterais. Total: I
- Seixos truncados1 9. Total: I
- Nilcleos. Total: 8. (num deles foi posslvel efectuar uma reconstitui9iio parcial)
- Percutores. Total: 4

Grupo R-2
- Raspadores simples convexos. Total: I (retoque simples directo)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 2
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: I

35

Grupo R-3
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 5
- Picos20. Total: 2 (urn deles apresenta urn negativo resultante de urn levantamento

posterior)

19 No que respeita acaracterizal;Ao deste tipo de utensllios seguimos a proposta de definil;Ao apresentada por H.
Roche (ROCHE 1980): (c ••• galet ou petit bloc dont la taille est afectuee dans Ie plan de l'epaisseur, plus ou moins

perpendiculairement au plain de reference de I'outil». (p. 208).
20 Dado que se encontra ainda em fase de preparacAo um nosso estudo de caracterizaCao e definil;Ao tipol6gico

deste tipo de utensilios, e com 0 intuito de obviar situacoes que consideramos susceptiveis de originar mal-entendidos,
resolvemos , provisoriamente, optar por uma, simultaneamente vasta e flexivel:«Uniface a pointe obtenu par

enlevements bilateraux tires d'une face plane». (T AVOSO 1919) (po 35).
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Camada 13E
Grupo R-J
- Seixos afei~oados unifaciais laterais. TataI:
- Picas. Total: I

Camada 15
Grupo R-J
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 9
- Picas. Total: I (Pica de «Cresses»21)
- Nucleos. Total: 6
- Percutores. Total: 2

Camada 15 (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Raspadores simples direitos. Total: I (retoque simples directo)
- Raspadores simples concavos. Total: I (retoque simples directo: apresenta uma frac-

tura distal)
- Raspadores sabre a face inferior. Total: 1 (retoque simples inverso; apresenta uma

fractura distal)
- Raspadores transversais. Total: 2 (convexos; retoque simples directo)
- Raspadores denticulados. Total: 1 (retoque simples direct0)
- «Encoches». Total: 3 (duas simples e uma dupla bilateral)
_ Denticulados. Total: 6 (cinco com retoque simples directa e urn com retoque inverso)
- Lascas retocadas. Total: 4 (retoque descontinuo)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 7
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: I
- Bifaces. Total: I (com a talilo em cortex; extremidade distal fracturada)
- «Hachereaux». Total: 2 (tipo «Terra Amata»22)

21 Segundo H. de Lumley (LUMLEY 1971) tal utensllio padeni sec definido como «(••• un pic ohteou sur galet en
quartzite, de section Ie plus sauvent triangulaire, parfois rectangulaire au en parallelogramme. Le pic, en general
simple, parfois double et alterne est amenage par enlevements en bouts, larges et creux, qui sont generalement
bilateraux convergents. plus rarement unilateraux». (p. 220).

22 Classificamos deste modo dais utensilios tecnicamente assimihiveis aos ((Hacheraux))sobreseixo rolado identifi·
cados najazida de Terra Amata (Nice, Franca) (FoURNIER 1973).

As duas peeas provenientes dajazida de Forte do Clio (Gelfa) revelam·se contudo rnenos elaboradas tecnicarnente
que as suas congeneres francesas, se bemque: oa oossa opiniao, 0 principio tecnico de base que preside afabricaeao dos
uteosilios perrnaneea 0 mesmo: urn grande levantamento lateral iovasor, que determina urn gume distal particular
mente eficaz.

Dos dois instrumentos deste tipo originarios da Gelfa, 0 n.O Ida Estampa XVIII e0 menos elaborado. Com efeito,
nesta peea constatamos que para a sua fabricaciio se procedeu a realizaciio de urn unico grande levantameoto
medianol distal invasor, que assim deterrninou a obtencio de urn gume distal. Supomos que a propria morfologia do
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- Diversos. Total: I (utensilio denticulado; retoque simples directo)
- Nucleos. Total: 4 (um globuloso e um prismatico para a obteneao de laminas, com

plano de percussao liso)

Camada 16
Grupo R-l
- Raspadores simples direitos. Total: I (retoque simples directo)
- Facas de dorsa natural. Total: 2 (urna com gume rectilineo e outra com gume concavo;

ambas apresentam vestigios de utilizaeao)
- «Encoches)). Total: 4 (duas sabre a extrernidade distal, uma simples e urna retocada, e

duas laterais)
- «Becs". Total: I (altemante)
- Denticulados. Total: I (retoque altemante)
- Lascas retocadas. Total: I (retoque descontinuo e irregular)
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 5
- Micro-seixos afeieoados unifaciais. Total: I (<<Encoche»?)
- Nucleos. Total: 2 (um discoide com pianos de percussao preparados)
- Percutores. Total: I

Grupo R-2
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 6 (ligeiro desgaste)

Sector B
Camada 1
Grupo R-3
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 1

Camada 4 (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: 2 (retoque disperso e irregular)
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 1 (em quartzo)
- Nueleos. Total: I

suporte invalidou, porque desnecessaria. qualquer posterior transform~lo em ordem asua imediata utiliza~lo.

A pe~a n.o 1 da Estampa XVll, apresenta-se, em contrapartida, mais complexa. Nela verificamos que primeira

Ill:ente 0 suporte sofreu uma descortieaclo proximal total e mediana parcial, atraves de uma serie de levantamentos
invasores; pensamos que esta aeclo ten\ iguaJmente servido para a prepara~lo de um plano de percusslo sobre 0 bordo
direito do suporte. Seguidamente, e a partir do plano de pereusslo eriado, ter-se-a entlo procedido aexeeuclo de urn

grande levantamento lateral inverso invasor rnedianof distal edo qual resultou a obtenclo do gume distal. Finalmente,
verificaram-se alguns pequenos levantarnentos destinados nlio s6 it normalizacio do bordo, mas tambem, e sirnulta
neamente, it rnelhoria das condi~oes de preensibilidade do utenstlio.

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3,1986, pp. 11-147



38 Jos~ Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do litoral minhoto a norte do rio Lima

Sector C
Camada I (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Lascas <devallois» atlpicas retocadas. Total: I (retoque simples directo)
- "Encoches». Total I (simples sobre a face inferior)
- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- Pontas de "Tayac». Total: I
- Lascas retocadas. Total: 2 (retoque descontinuo)
- Bifaces. Total: I
- "Hacheraux». Total: I (tipo I)
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: I
- Nucleos. Total: I (com levantamentos multidireccionais)

Camada 2A (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Nucleos. Total: I (com levantamentos bidireccionais)

No final deste estudo descritivo resta-nos acrescentar que relativamente as materias
-primas empregues, 0 quartzito surge-nos numa percentagem verdadeiramente esmagadora
(99,6%).

Como se parle verifiear, 0 retaque epredominantemente simples, raramente abrupt0, 0

que aliado aD facto da maioria das pec;as conservar superficies residuais corticais, faz com que a
utensilagem sabre lasca adquira urn aspecto POllCO evoluido e incaracteristico.

o indice «levallois» epraticamente oulo (urna (mica lasea atipica deste tipo, proveniente
da Camada I, do Sector C), 0 mesmo se verificando para 0 indice laminar. Todavia, e correndo
novamente 0 risco de utilizar urn conjunto POllCO representativo, pareee-nos de qualquer modo
merecedor de destaque 0 facto de, quer Dum caso, quer no outro serem as depositos situados
Duma escala crono16gica maior. aqueles que contribuem para esses quantitativos.

2.4..Consideraroes finais

Chegamos assim ao fim deste estudo preliminar sabre as escavaIYoes efectuadas najazida
de Forte do Cao (Gelfa).

Nao gostariamos no entanto de 0 dar por concluido sem antes tecer alguns breves
comentarios que nos parecem desde ja justificados.

- A identifica'Yao de urn mUTO assente sabre a Camada 3A do sector A de escavai;ao, a
esp6lio recolhido, quer no enchimento desta estrutura, quer na sua base (dais fragmentos de
ceramica dataveis dos seculos XVII ou XVIII (LEMOS 1982)), e 0 facto do cordao de seixos
(Camada 3B), que habitualmente e referenciado como fazendo parte do nivel marinho de 5-8
metros, se encontrar adossado a essa mesma estrutura petrea (nao se verificando a sua
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continuac;ao para 0 interior dos dep6sitos), sao razoes que, no nosso entender, invalidam por
completo as interpretac;oes, quer de ordem sedimentogenetica, quer crono16gica, que tern sido
feitas ate aqui relativamente a esta ultima formac;ao.

Esta situac;ao, da qual r.esulta portanto urn manifesto desacordo quanta aconcepc;ao e
enquadramento cronoestratigrilfico habitualmente apresentado para aquele deposito, deter
mina igualmente que, ao nivel das industrias liticas, as classifica90es e filogenias de ambito
cultural elaboradas a partir das anteriores interpretac;oes estratignificas, se revelem particu·
larmente precarias quanto aos seus fundamentos. Alias, por extensao, e particularizando urn
pouco mais esta nossa analise, 0 mesmo se podera aplicar relativamente apr6pria homogenei·
dade e individualizac;ao dos materiais que constituem esses conjuntos, dado que, quer tal
cordao de seixos seja de origem antropica, quer ele seja de origem natural, foi·nos possivel
constatar que alguns desses materiais revelam, indiscutivelmente, uma remoc;ao a partir de
outras formac;oes mais antigas (que como tivemos oportunidade de verificar,sao varias),
detectando·se inclusivamente casos em que se processou urn reaproveitamento nitido das pec;as
(seixos afei90adoS retomados, nueleos reaproveitados).

- Pretenderiamos tambern fazer uma ligeira 0 bservac;ao relativamente ao estrato 11 do
sector A.

Como ja assinalamos, ereferenciada urn pouco a Norte da area de intervenc;ao a existencia
no topo deste dep6sito de uma serie de estruturas em pedra, que foram interpretadas por F.
Sande Lemos (LEMOS 1982) como tratando-se de salinas. Tal facto afigura-se-nos contudo
algo problemiltico.

Este autor, ao proceder it sua analise, e apesar de afirmar a dado passo que «...a cota a que
se situam, entre 5,80 metros e 6 metros sobre 0 nivel do mar suscita 0 problema de se saber
como eram alimentadas pois que a diferen9a referida e urn desnivel significativo» (p. 29),
conclui, nao so pela sua funcionalidade como de salinas se tratando, mas tambern apresenta,
baseado nos estudos efectuados por M. Ters no ambito da evolu9ao verificada durante 0
Holoceno nas linhas de costa da fachada atlantica francesa (TERS 1976), duas propostas de
data9ao relativas ao periodo da sua edifica9ao e utiliza9ao (a primeira corresponderia ao seculo
111 d.C. e a segunda ao seculo Xl). Estes dois momentos corresponderiam a outras tantas fases
transgressivas do oceano.

Para partilharmos desta explica9ao ter-se-il que aceitar uma subida do nivel das ilguas do
mar de, no minimo, 4 a 5 metros acima do seu valor actual, por forma a que nas «(... mares mais
altas ...•• (p. 29) (LEMOS 1982) as estruturas em causa fossem inundadas.

Sucede no entanto que ao longo do litoral atlantico frances (TERS 1976), 0 valor trans
gressivo holocenico mais elevado, e detectado em Champagne (Vendee) e em Saint-Firmin (Le
Crotay), situa-se a 0,5 metros acima do nivel actual (refira-se, a proposito, que para a primeira
jazida Hornecida uma data9ao de 2200 B.P. e para asegunda umade 1700 B.P., ouseja, seculo
III d.C).
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Por autro lado M. Ters diz-nos ainda que no decurso do ultimo milenio, as oscila~oes

verificadas no nivel do oceano foram de earacter centimetrico em rela\:ao aos valores actuais23.
Pareee-nos assim que estes factos nao se coadunam, nem podem Hio POllCO servir de

fundamento (porque manifestamente insuficientes) para justificar a ocorrencia de urn nivel
transgressivo tao elevado na jazida de Forte do Cao. Alias, G. Mary num artigo recentemente
publicado (MARY 1982), e ap6s cotejar toda a informa9ao cientifica actualmente disponivel,
defende que no litoral atliintico compreendido entre 0 Sui da Irlanda e as costas do Senegal, os
niveis transgressivQs flandrianos mais altos encantram-se a + 2 metros acima dos valores
actuais; portanto, ainda insuficientes para justifiear as « salinas) da Gelfa.

Assim senda, e no estado actual dos nossos conhecimentos, parece·nos mais prudente
evitar qualquer referencia de caracter funcional para as estruturas em causa.

- Igualmente merecedora de uma chamada de aten9ao revela-se aCamada 15 do mesmo
sector de escavai;ao.

Com efeito, parecem-nos eventualmente significativas sob 0 ponto de vista paleoclima
tico, algumas das possiveis ilai;oes que poderemos retirar da sua observa<;ao.

o facto deste deposito ser 0 unico neste sector a apresentar uma significativa percentagem
de seixos eolizados, associado Ii constata<;ao de que urn intenso fenomeno de eoliza<;ao afectou
o topo daforma9ao marinha situada sobre a plataforma de abrasao superior dajazida (sectores
B e C), leva-nos a admitir, como hip6tese de explica9ao para 0 estabelecimento daquele
dep6sito, a ocorrencia de urn fen6meno de solifluxao, responsavel pelo deslocamento destes
sedimentos para a plataforma inferior24.

No entanto, a aceita<;ao de uma explicai;ao deste tipo requer e pressupoe a existencia de
condii;oes climaticas rigorosas, que nao se enquadram na visao que tradicionalmente nos era
fomecida para 0 Quatemario do Norte de Portugal, em geral, e do Minho, em particular.

Contudo, atraves de uma serie de estudos recentemente efectuados (COUDE-GOUSSEN
1978, 1981; CARVALHO 1982, 1983; COUDE-GOUSSEN e DAVEAU 1984) tem-se vindo a consta
tar uma sucessao de factos que, de algum modo, nao parecem inviabilizar a hipotese de
trabalho que atras mencionamos. Simultaneamente, e no caso especifico da Gelfa, e-nos ainda
possivel apresentar, em refor<;o de tal ideia, a existencia de outro tipo de fenomenos (intenso
crioclatismo afectando igualmente a Camada IS, bern como 0 topo da Camada 16, e as formas
de crioturba9ao reconhecidas tambem no topo desta ultima) que tambem eles parecem refor9ar
uma ,explica9ao daquele tipo.

Por fim, debrucemo-nos urn pouco sobre 0 sector D de interven<;ao.
Situado na praia a Norte do Forte do Cao,ja anteriormente haviamos dito que este local

desde sempre tinha despertado a nossa curiosidade.
Na sequencia estratigrafica proporcionada pelos cortes naturais existentes no local depa

ravamos, e apesar de nos situarmos igualmente perante formai;oes que recobriam a plataforma

23 Alias, a curva da trangressao flandriana tra'Yada por M. Ten (TERS 1976) ebastante explicita quanto a estes
faetos.

24 Em favor do qual, e como adiante verificaremos, parece igualmente jogar 0 registo arqueol6gico.
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de abrasao inferior, com algo de substancialmente diferente quando comparado com 0 que nos
tinha sido dado a observar na praia do SuI.

Aqui, ao inves de uma sucessao de depositos predominantemente arenosos, ou areno
-argilosos (relativamente as camadas superiores, entenda-se), eramos confrontados com uma
espessa formaiYao de tipo marinho, na qual era possivel reconhecer urn ciclica variaiYao da
dinamica energetica que havia presidido aconstitui9ao do dep6sito.

Uma vel ~fectuadaa escavaiYao, e ao ser-nos finalmente possivel observar a totalidade da
sequencia estratignifica, pudemos entao verificar que estavamos perante a unidade sedimentar
que no sector A haviamos designado por Camada 16.

A compara9ao entre os dois locais aponta claramente para 0 facto de, na praia Sui, tal
formaiYao se apresentar truncada. desprovida portanto de uma parte significativa dos sedimen
tos que originariamente a compunham, pelo que 0 limite superior da Camada 16 do sector A
podeni eventualmente corresponder a uma superficie de erosao.

Qual 0 agente dessa erosao? Porque razao ele se fez sentir preponderantemente na praia
Sui da jazida de Forte do Cao?

Estas algumas das questoes para as quais ainda nao conseguimos encontrar resposta.

Sob 0 ponto de vista estritamente arqueol6gico, qualquer tentativa de aprecia9ao global
do real significado cultural patenteado pela maioria dos diversas conjuntos de materiais
provenientes das escava90es realizadas depara, desde logo, com acentuadas dificuldades,
resultantes da reduzida representatividade em termos numericos que esses mesmos conjuntos
apresentam.

Apesar disso, e tendo perfeita consciencia desta situalYao, gostariamos de salientar os
seguintes aspectos:

- 0 emprego praticamente exclusivo de seixos rolados de quartzito, como materia-
-prima para a fabrica9ao das utensilagens, e a total aus~nciade utiliza9ao de percutores de tipo
elastico (mesmo ao nivel dos dois bifaces encontrados, respectivamente,' na Camada 15 do
sector A e na Camada I do sector C).

- Parece-nos igualmente digno de menr;ao 0 facto do indice «levallois» tecnico destes
conjuntos de materiais se revelar nulo. Apenas, como vimos, uma (mica lasca atipica deste tipo
foi recolhida durante as escavaiYoes.

- Como tambemja referimos, 0 indice de facetamento de ta15es surge-nos com urn valor
bastante baixo, a mesmo se verificando para 0 indice laminar.

- Julgamos igualmente significativa a presen9a de urn pico na base da Camada 13E, do
sector A de escavar;ao.

Tradicionalmente este tipo de utensilios (aos quais «a prior!» e dada desde logo uma forte
conotar;ao de ordem cultural), quando estratigraficamente referenciado (0 que rarissimamente
ocone, diga-se), aparece-nos, quase sempre, localizado no topo da formar;ao areno-argilosa de
colorar;ao escura, ou entao numa posir;ao nitidamente superior.

Este facto tern sido utilizado por alguns autores (M AURY1974, 1977) para, nao s6 datar os
conjuntos de materiais em que ele se insere, mas tambem, e como consequencia .directa disso
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mesma, para estabelecer classificac;oes e elaborar paralelismos"de ordem cultural com Duteas

regioes. nomeadamente as Asturias.
A partir da evidencia proporcionada pelas escavac;oes de Forte do CaD, pensamos que tais

propostas deixam de tec qualquer fundamento, podendo-se afirmar que, no minima, aquele
tipo de utensilio e contemporAneo ao estabelecimento das unidades sedimentares areno
-argilosas, conhecidas pela designa,ao de «forma,ao areno-pelitica decobertura» (TEIXEIRA e
ASSUN<;:AO 1961; TEIXEIRA, MEDEIROS e ASSUN<;:AO 1965; TEIXEIRA e GON<;:ALVES 1980)25.

Alias, a presen,a de dois picos acentuadamente rolados no estrato 13A (sector A), parece
confirmar issa mesmo.

- De notar ainda a total ausencia, em estratigrafia sublinhe-se, de outros tipos de
utensilios normalmente tidos como caracteristicos do chamado «Asturiense» do Norte de
Portugal (MAURY 1974; 1977), tais como os pesos de rede e os «palet-disque».

Esta falta torna-se particularmente relevante para a sequencia estratignifica superior do
sector A (Camada 12 e anteriores),ja que «par principiQ) seria ai que tais materiais se deveriam
situar. Pelo contrario, nesses niveis deparamos com conjuntos pouco diversificados em termos
tipol6gicos, constituidos fundamental mente par seixos afei90ados unifaciais, denticulados e
«encoches»; quando nos surgem utensflios mais elaborados eles encontram-se, invariavel
mente, rolados.

- Refira-se igualmente a presen9a de urn conjunto de materiais eolizados que, a partir
dos elementos de que actualmente dispomos, poderemos c1assificar como de tipa Acheulense.
Efectivamente, neste momenta resuitaria a nosso ver prematuro adiantar uma classifica9ao
mais particularizada para estes materiais provenientes, quer da Camada 1 do sector C, quer da
Camada 15 do sector A, onde eles se encontram dispersos por todo 0 estrato.

- Numa situa9ao diferente acha-se a segundo conjunto de materiais que tivemos a
possibilidade de recolher na Camada 15 (sector A).

Se efectivamente a industria de tipo acheulense se apresenta dispersa por todo 0 nivel, em
contrapartida este segundo grupo de artefactos localiza-se quase que exclusivamente na sua
parte superior26•

As suas caracteristicas especificas, de entre as quais destacamos a total ausencia de
desgaste, a diminuto numero de utensilios, a elevadissima percentagem de lascas residuais de
talhe, 0 seu tipo (como se podeni comprovar pelo estudo que anteriormente efectuamos) e,
finalmente, as reconstitui90es, parciais ou totais, que tivemos a oportunidade de realizar a
partir delas, permitem-nos afirmar que estamos em presen9a de urn nivel de ocupa9ao,
certamente correspondendo a uma oficina de talhe e na qual se procedeu, preferencialmente, a
fabrica9ao de utensilios nucleiformes sobre seixo.

- Para concluire embora cientes dos riscos que corrernos, gostariarnos de fazer urn breve
comentario it industria reconhecida na Camada 16 (sector A).

2S 0 que oao invalida que a sua fabrica~ao se possa ter contiouado a verificar posteriormente.
26 Dado a abundAncia de material arqueo16gico revelada desde 0 inlcio por esta camada, a suaescava~ao

processou-se de modo a permitir a realiza~ao de diversas reconstitui~5es.
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Comoja mencionamos anteriormente estes materiais foram aqueles que nos proporciona
ram urn indice.de facetamento de tal5es mais elevado, indicando-nos portanto, e emtermo-s
gerais, urna significativa complexidade tecniea (pelo menos relativamente aos restantes con
juntos). Como que a confirmar esta apreciac;ao podemos apontar a aparecimento de urn nucleo
discoide com planas de percussao preparados. No entanto, e curiosamente, das 24 pe9as que
comp5em este conjunto, 11 sao seixos afeic;oados unifaciais, 0 que, e na nossa opiniao. nao
deixa de ser expressivo, principalmente numa amostragem de reduzidas dimensoes.

3. Vila Praia de ARcora (Norte)

3.1. Loca/iza~iio e caracterjza~lJo sumciria da jazida

Situada na Freguesia do mesmo nome (Concelho de Caminha, Distrito de Viana do
Castelo) ajazida de Vila Praia de Ancora (Norte) tern como coordenadas Gauss (relativas a urn
ponto central da area par nos intervencionada) os seguintes valores:

P - 539,8
M - 138,5

«Datam de 1925 as meus primeiros achados asturienses em Ancora, quando em Maio
desse ana dei urn passeio geologico pelo Minho... » (p. 7).

Assim iniciava Rui de Serpa Pinto (PINTO 1928) a estudo sabre ajazida que ele designava
por «Estac;ao asturiense de Ancora). Desde entao ate a actualidade, varios tern sido os
investigadores que se referiram aquela que poderemos considerar, a justo titulo, 0 berc;o de
toda a investiga9ao sabre a Quatemario do litoral minhoto.

Deste facto resultou que, e apesar das deficiencias de que enfermaram as pesquisas. no
momenta em que nos proposemos retomar 0 estudo das formac;oes quaternarias do Minho
litoral, esta fosse a estac;ao sobre a qual nos era possivel recolher urn maior volume de
informac;5es, particularmente no que se refere a sua estratigrafia.

Os nossos trabalhos decorreram ao longo de duas campanhas de escava9ao. Da primeira,
realizada em 1979, ja tivemos a oportunidade de apresentar urn estudo preliminar (MEIRELES
1982). A segunda, efectuada em 1980, possibilitou-nos a confirma9ao de algumas das observa
c;5es realizadas anteriormente, bern como a rectificac;ao de outras.

Resumidamente, podemos afirmar que a faixa litoral em que se insere esta estac;ao
arqueologica, ecaracterizada pela existencia de urn abrupto granitico, praticamente rectilineo,
que acompanhando toda a aria maritima, funciona como limite oriental dil planleie litoral.

A sua origem tern sida motivo de acesas polemicas. Para alguns auto res (TEIXEIRA 1949,
MEDEIROS e COELHO 1972, TEIXEIRA e GON<;:ALVES 1980); tal abrupto dever-se-ia interpretar
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como se de uma simples arriba f6ssil se tratasse. Todavia, outros, e de entre as quais
destacamos P. Birot, L. Sole Sabaris e H. Noon (BIROT e SABARIS 1954, NOON 1966),
chamaram, e quanta a nos justificadamente, a aten~ao para certos aspectos (a sua orientacao
tect6nica e 0 fantastico volume montanhoso que teria sido· necessaria ao oceano crodir) que as
levaram a apresentar uma explicacao distinta da anterior. Assim, este acidente corresponderia
a uma escarpa de falha, que teria recuado paralelamente a ela propria e que so posteriormente
teria side retocada pela erasilo marinha.

Para Ocidente desta escarpa situa-se uma pequena plataforma de granito, na qual e ainda
possivel observar vestigios de antigas coberturas detriticas. Continuando para Ocidente, esta e
interrompida por urn pequeno degrau (correspondendo eventualmente a uma arriba fossil
mais recente) a partir do qual repousam depositos de genese e periodos diferentes2l.

Estes prolongam-se ate aD limite das praias actuais, oode sao progressivamente destruidos
pela erosao marinha28, e sobre eles incidiram os trabalhos por nos efectuados.

As praias actuais sao oeste sector constituidas essencialmente por cascalhos.
Por fim, podemos ainda apontar como uma caracteristica deste tramo Htoral, 0 grande

desenvolvimento que nele se observa por parte da forma~ao areno-argilosa, de colora~ao negra
«aorma,ao areno-pilitica de cobertura») a que jli aludimos neste trabalho.

3.2. Estratigrafia

Como referimos no inicio deste capitulo, ajazida de Vila Praia de Ancora constituia uma
das raras, para nao dizer a unica, esta,ao arqueologica do litoral do Minho sobre a qual
possuiamos descri~oes estratigraficas pormenorizadas antes de realizarmos as nossas
escava~oes.

Por isso, e para que assim se possa estabelecer uma compara~ao com as sequencias por n6s
detectadas, iremos seguidamente recorda·las.

Em 1928, R. de Serpa Pinto (PINTO 1928) referia a existencia da seguinte estratigrafia:
I) pequena camada de terra vegetal e areia fina com conchas fragmentadas;
2) calhaus rolados e lascas de quartzito e granito;
3) terra e areia;
4) calhaus rolados e grandes pedras;
5) leitos de areia fina;
6) camada de placas de xisto quilistolftico e granatifero, denotando uma disposi

~ao artificial;
7) terra negra, camada de possan~a variavel;
8) granito.

27 Estas forma~oes surgem-nos cartografadas (Carta Geol6gica de Portugal), oa escala de I: 50.000, folha 5-A

(Viana do Castelo) como pertencente ao niveJ marinho de 5-10 metros.

28 Refira-se a prop6sito que esta destrui.;ao se tern vindo a processar a urn ritmo alarmante, tendo nos ultimos 5

anos sido responsavel por urn recuo de mais de 7 metros do taJude da antepraia. Este facto fica a dever-se a urn

conjunto de circunstAncias reJacionadas com a evolu.;lio das Iinhas de costa e que se reveJa imposslveJ de impedir.
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Em contrapartida, J. Maury no seu ultimo trabalho publicado sabre este tema (MAURY
1977), apresenta-nos a seguinte sintese, resultante das suas observa~i\es estratignificas: .

«Finalement, toutes ces coupes... s'articulent parfaitement les unes aux autres.
E1les permetlent d'observer sous un au deux niveaux de sable superficiel, deux etages de galets
successifs de puissance variable... Les deux niveaux de galets sont souvent separes par une
epaisseur de sable variable mais toujour faible.

Toutefois, ils se distinguent parfaitement I'un de I'autre meme lorsqu'i1s sont en
contact par Ie moindre volume des galets de la couche superieur et surtout par Ie fait que les
galets du haut sont eorohes dans un sable gris fonce, ceux de la base se trouvent dans un limon
noir. En tout cas, partout nos couches archeologiques reposent sur une assise de limon nair qui
recouvre Ie rocher granitique» (p. 6/7).

Estas pois as duas sequencias que Se conheciam para a jazida de Vila Praia de Ancora,
ambas resultantes da observac;ao de cortes naturais, e que serviam de refer~ncia estratignifica
para as «industrias}) liticas recolhidas nos casealhos das praias.

as trabalhos empreendidos em 197929 e continuados em 1980 tiveram assim par objectivo
reeonheeer, desta feita atraves de eseavac;oes, as estratigrafias atnis referidas, eomprovar as
eorrelac;oes efeetuadas entre estas e os materiais arqueol6gieos, e por ultimo proeurar definir a
sequencia global das unidades sedimentares que recobrem a plataforma de abrasao inferior.

Em funt;ao destes objeetivos estabeleeemos sueessivos seetores de intervenc;ao, esealona
dos par forma a abarear em toda a sua extensao e profundidade as ditas formac;oes.

Neste sentido, a II metros do talude da antepraia foi estabelecida uma primeira area de
trabalhos (sector I), a 30 metros uma segunda (sector 2), a 60 metros uma terceira (sector 3) e a
85 metros uma quarta (sector 4). Era nossa inten~ao criar urn quinto sector de escava~ao na
base da segunda plataforma de abrasao anteriormente assinalada. Este todavia nao pOde vir a
ser concretizado, ja que as trabalhos de constru~ao da Iinha de caminho de ferro, nao s6
determinaram grandes destruic;5es e remeximentos nos depositos, como deles tambern resultou
a feitura de importantes aterros que tomaram problematica a implanta~ao de uma vala de
sondagem.

Para obviar a tal situac;ao, proeedemos a urn reeonheeimento sistematico dos cortes
proporcionados pelos taludes da pr6pria Iinha e ao quil6metro 98 foi-nos possivel identificar
uma sequencia estratigrafiea que nos pareeeu ofereeer garantias quanto Asua representativiw

dade relativamente 11 cobertora sedimentar desta area. Este local passou entao a constituir a
sector 5 das escava~i\es e no qual, como e natural, apenas realizamos trabalhos de Iimpeza e
prepara~ao do perfil, pelo que nao pudemos a bservar a sequencia estratignifica ate 11 sua base.

Como resultado das escava~i\es efectuadas no sector I (Est. XXXII), ai reconhecemos a
seguinte estratigrafia (Est. XXXII e XXXIV):

29 Devido a um lapso na realiza~iio, em 1979, da planta topognifica da jazida, as cotas maximas do topo dos
dep6sitos apresentadas no nosso trabalho publicado em 1982, apresentam um erro de + 2 metros.
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Camada I - Solo actual. Espessura media: 15 em.

Camada 2 - Deposito arenoso, fino, m6vel, de tipo dunar. Espessura media: 10 em.

Camada 3 - Leita de seixos, predominantemente de quartzito, mas contendo igualmente alguns granitos,
embalado numa matriz areno~argilosa de cor negra. Espessura media: 15 em.

Camada 4A - Dep6sito areno-argiloso, fmo. com alguns grAnulas dispersos de quartzo e feldspato, de
colora~ao negra e urn grau media de consolidacao. Espessura media: 50 em.

Camada 4B - Leita muito descontinuo de seixos. predominantemente de quartzito.

Camada 4C - Deposito areno-argiloso, fino, com alguns grAnulas de origem granitica dispersos, de colora
~ao castanha escura e urn grau medio de consolidac;8.o. Espessura media: 30 cm.

- Substrato rochoso granitico.

No sector 2 (Est. XXXV), implantado mais para 0 interior, foi-nos possivel observar a
sucessiio estratignlfica que a seguir apresentamos (Est. XXXVI, XXXVII e XXXVIII):

Camada I - Solo actual. Espessura media: 20 cm.

Camada 2 - Deposito arenoso, fino, movel, de tipo dunar. Espessura media: 10 cm.

Camada 3A - Deposito areno-argiloso, de coloraC;ao negra, com alguns granulos dispersos de quartzo e
feldspato, grau medio de consolidac;llo e alguns, raros, seixos de quartzito. Espessura media: 120 cm.

Camada 38 - Deposito areno-argiloso, de colorac;ao eastanha, com um grau medio de consolidac;8.o e um
granulado disperso de quartzo e feldspato. Espessura media: 35 cm.

Camada 4A - Deposito areno-Iimoso, predominantemente grosseiro, com urn granulado de graos de
quartzo e fe-Idspato (alguns destes ultimos eneontram-se substancialmente alterados). A sua colorac;ao e
amarelada, 0 seu limite superior revela-se brutal e regular, se bern que, pontualmente, ele se apresente algo
mais difuso. No extremo Norte do sector pode-se todavia observar uma alterac;ao na textura deste deposito, 0

q':!al, ai,. se apresenta mais fino e, em contra partida, com alguns seixos dispersos de quartzito. Espessura
media: 40 em.

Camada 48 - Deposito cascalhento, constituido predominantemente por seixos de quartzito (alguns deles
eolizados) e alguns granitos (em distintos estados de altera~ao), embalados numa matriz que,na sua base, se
revela de tipo arenoso fino e de colorac;8.o castanha amarelada, e posteriormente evolui verticalmente,
tornando-se mais grosseira de colora~ao amarela tUara-njada como consequencia da ocorrencia de fen6menos
de ferruginizaC;ao, os quais, por vezes, sao igualmente responsllveis por uma acentuada eompacticidade do
dep6sito. Espessura media: 40 em.

Camada 5 - Dep6sito areno-argiloso, fino, de colorac;ao castanha e que patenteia uma expressao espacial
muito localizada.

Camada 6 - Cascalheira, formada quase que exclusivamente por seixos de quartzito, embalados numa
matriz arenosa, fina, de colora~ao cinzenta, rica em feldspatos alterados e em pequenas palhetas de
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moscovite. Certamente em eonsequ~ncia de uma importante fase erosiva, este deposito marinho. aetual
mente, apenas se conserva nas depressoes do substracto.,rochoso; e no emanto ainda posslv(:lobservar
vestigios desta cobertura sedimentar (sob a forma de um fino dep6sito arenoso. de coloralJlo einzenta.
id~ntico portanto a matriz da cascalheira referida anteriormente) situada pontualmente sobre 0 substracto
granitico.

- Substrato rochoso granitico, revelando evidentes formas de erosao marinha (sulcos polidos e marmitas),

No sector 3 (Est. XXXIX-I) deparamos com a seguinte estratigrafia:
Camada I - Solo actual. Espessura media: 12 em.

Camada 2A - Deposito areno-argiloso, com um grau medio de consolidalJiio, alguns grAnulos dispersos de
quartzo e feldspato e de coloralJlo negra, Espessura media: 30 em.

Camada 28 - Dep6sito areno-argiloso, com urn grau medio de consolidalJiio, alguns granulos dispersos de
quartzo e feldspato e de coloralJao castanha. Espessura media: 75 em.

Camada 3 - Leito arenoso grosseiro, compacto, com um granulado constituido por quartzos e alguns
feldspatos alterados. e de coloralJao amarelada. Espessura media: 10 em.

Camada 4 - Dep6sito areno-argiloso, fino, de coloral;lo castanha. com um grau medio de eonsolidal;ao,
apresentando pequenos fragmentos de carviio dispersos, bem como algumas boisas de areia grosseira, muito
compacta e ferruginosa. Espessura media: 15 cm.

- Substrato roehoso granitico.

o sector 4 (Est.xXXIX-2) forneceu-nos a estratigrafia seguinte:
Camada I - Solo actual. Espessura media: 20 em.

Camada 2A - Dep6sito areno-argiloso. de coloralJiio castanha escura, com alguns seixos de quartzito
dispersos. Espessura media: 40 em.

Camada 28 - Deposito areno-argiloso, compacto, de coloralJiio castanha, com numerosos pequenos seixos
de quartzito. Espessura media: 20 em.

Camada 2C - Dep6sito areno-argiloso, fino, compacto, de eoloral;ao castanha-amarelada. com alguns
seixos de quartzito dispersos e grandes blocos de granito na sua base, que nos impediram de atingir 0

substrato rochoso.

Finalmente, no sector 5(corte estratigrMico da linha de caminho de ferro, ao Km. 98) (Est.
XL) pudemos identificar a seguinte sequencia estratignifica:

- Solo actual muito pouco espesso.

Camada I - Dep6sito areno-argiloso, com um grau medio de consolidal;lo, algum granulado disperso
eonstituido por elementos de origem granitiea e de coloralJlo eastanha escura, Espessura media: 40 em.
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Camada 2A - Dep6sito cascalhento, constitufdo predominantemente por seixos de quartzito (alguns deles

encontram-se eolizados), embalados numa matriz acenosa, fina, urn pOlleo m6vel, de colora9io c8stanha.
Espessura media: 35 em.

Camada 2B - Dep6sito cascalhento, {armada por seixos de quartzito, com alguns caros granitos, e com urna
matriz acenosa, compacta, de colora9ao ((beige»·amarelada, com alguns grAnulas de quartzo e de feldspato
alterado. Espessura media: 35 em.

Camada 3 - Deposito arenoso, fino, muito compacta, de coloracao amarela. Espessura media: SO em.

Como comentario preliminar aapresenta\=ao que acabamos de efectuar, e independente·
mente de uma apreciac;ao mais detalhada que realizaremos no final deste capitulo, gostariarrtos
de desde jli destacar que, quando comparada com as estratigrafias ate aqui conhecidas para a
esta~ao arqueologica de Vila Praia de Ancora (PINTO 1928, MAURY 1977), aquela que tivemos
a oportunidade de detectar como resultado dos nossos trabalhos, revela-se mais completa,
particularmente no que diz respeito II sua sequencia inferior.

Tal se fica a dever, quanto a nos, ao facto das pesquisas anteriormente realizadas se terem
baseado unicamente na observa~ao dos perfis naturais proporcionados pelos taludes das
antepraias, os quais, por razoes que adiante explfcitaremos, raramente possibilitam leituras
estratigrliCicas verdadeiramente significativas.

3.3. as materiais arqueo/6gicos

Dos· diversos sectores de escava~ao estabelecidos na jazida de Vila Praia de Ancora
(Norte), foram os seguintes os estratos que manifestaram a presen~a de materiais arqueologi
cos:

Sector I: Camada 3 e 4B.

Sector 2: Camada 3A, 4A, 4B, 5 e 6.

Sector 4: Camada 2A, 2B e 2C.

Sector 5: Camada I, 2A e 2B.

o sector 3 nao forneceu qualquer tipo de espolio.

3.3. I. Estudo dos materiais

Visto que para 0 estudo destes materiais iremos adoptar os mesmos criterios e principios
metodologicos aplicados najazida de Forte do Clio (Gelfa), edado que nessa altura tivemosjli
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a possibilidade de os apresentar desenvolvidamente, evitaremos de os estar aqui a repetir de
novo. Por isso, prosseguiremos de imediato dando conta dos resultados a que chegamos.

A. Estudo ttcnico

lniciaremos esta nossa aprecial;aO salientando que, infelizmente, poucos sao os conjuntos
que se prestam a uma analise deste tipo, ja que a grande maioria deles nao reune condi90es
(fundamentalmente os seus reduzidos quantitativos) para tal.

Se para a jazida de Forte do Cao nos foi possivel contar com quatro amostragens
minimamente representativas (0 quinto conjunto p<?r nos entao estudado serviu-nos unica
mente de termo de compara9ao ttcnico, dado que era muito pouco numeroso), em Vila Praia
de Ancora (Norte) vemos esse quantitativo reduzido para metade.

Com efeito, somente a Camada 3 (Grupo R-I) do sector I e a Camada4B (Grupo R-2) do
sector 2 estao em condil;oes de nos faeuItar indical;oes que poderemos considerar significa
tivas30.

A partir da analise dos Quadros III e IV poderemos afirmar que para a Camada 3 (Grupo
R-I) do sector I, os materiais analisados revelam um talhe lateral dominante (69,9% de lascas
de I.' gera9ao), enquanto que 0 talhe sobre superficie cortical perpendicular a outra ja
descorticada surge numa propor9ao inferior a 1/3 (28,1 % de lascas de 2.' gera9ao).

Temos assim que 0 talhe unifacial se encontra esmagadoramente representado (98%),
ocorrendo, obviamente, 0 inverso quanta ao talhe bifacial (1,7%). Tambtm aqui a tipologia
dos utensilios confirma em absoluto esta situa~ao.

Os valores encontrados para a Camada 4B (Grupo R-2) do sector 2 apresentam-se
contudo algo diferentes.

Se por um lado 0 talhe unifacial continua a ser dominante (73%), e 0 de tipo lateral
maioritario (51 %), por outro constata-se um aumento, quanta a nos significativo, do talhe bifa-

30 Nos restantes niveis em que nos foi possivel reeolher laseas residuais de tathe e utensllios sobre lasca, os seus
quantitativos globais (eonsiderando os seus 3 grupos de desgaste) eram de tal forma diminutos, que nio justificavam
urn estudo teenieo desta natureza.

De qualquer modo, e a titulo meramente informativo, aqui fieam os seus totais globais por estrato:
Sector I. Camada 3: R-3 ;: I

Camada 48: R-I + R-2 =12
Sector 2. Camada 3A: R-I + R~3 ;: 2

Camada 4A: R-I + R-2 + R-3 ;: 1
Camada 5: R-I + R-3::; 13

Camada 6: R-I + R-2 + R-3 ;: 13
Sector 4. Camada 2A: R-I + R-2 + R-3 ;: 6

Camada 28: R-2 ;: 1

Camada 2C: R-2 + R-3:; 5
Sector 5. Camada I: R-I :; I

Camada 2A: R-2 + R-3 ;: 2
Camada 28: R-3 ;: I
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JAZIDA DE VILA PRAIA DE AN CORA (NORTE)

Tipos SECTOR 1/C.3 (R-I) SECTOR 21 C.4B (R-2)
de

Lascas n. % n. C'10

I 33 28,2 31 31

2 - - 2 2

3 5 4,2 2 2

4 18 15,3 4 4

5 24 20,S 12 12

6 7 5,9 2 2

7 2 1,7 - -

8 - - - -

9 26 22,2 20 20

10 - - - -

II I 0,8 2 2

12 - - - -

13 - - 3 3

14 - - I I·

15 - - I I

16 - - - -

17 - - 3 3

18 - - I I

19 I 0,8 16 16

Total 117 99,6 100 100

1215ILascas I
Indeter. _

JAZIDA DE VILA PRAIA DE ANCORA (NORTE)

Tipos SECTOR 1/C.3 (R-I) SECTOR 2/C.4B (R-2)
de n..taloes % n. %

corticais 115 98,2 73 73

lisos 2 1,7 23 23

diedros - - I I

facetados - - 3 3

Total 117 99,9 100 100
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cial, ou resultante da debitagem de nueleos com pIanos de percussao preparados (27%). Esta
situa9ao e particularmente evidente quando tomamos em aten9ao as percentagens alcan9adas,
quer pelas lascas com superficies residuais de c6rtex mas cujo talao nao 0 patenteia (11%
-lascas de 3.' gera9ao), quer pelas lascas consideradas de ordem superior (Iascas sem vestigios
de c6rtex - 16%). 0 mesmo se poden! deduzir tambern das percentagens verificadas quanto
aos talOes corticais (73%) e quanto aos talOes sem c6rtex (27%).

Nestes ultimos aprecia-se urn dominio por parte dos talOes lisos (85, I%), seguindo-se os
facetados (II, I%) e por ultimo os diedros (3,7%).

Face a estes resultados julgamos estar em presen~a de dais conjuntos tecnicamente
distintos, urn dos quais (Camada 4B, Grupo R-2, do sector 2) se revela tecnicamente mais
elaborado.

Para finalizar, e se atentarmos ao desenvolvimento apresentado pelos bolbos de percussao
das lascas, assim como as percentagens registadas de fracturas acidentais de talhe (36,3% no
Grupo R-I, da Camada 3, do sector I, e 24,3% no Grupo R-2, da Camada 4B, do sector 2)
poderemos concluir que as percutores utilizados eram de tipo {(duro».

B. Estudo tipol6gico descritivo

Sector I
Camada 3
Grupo R-I
- Raspadores simples direitos. Total: 4 (retoque alternante num caso e simples directo

nos restantes)

- Raspadores duplos, alternos, convexo-c6ncavos. Total: I (retoque alterno, simples
directo e inverso)

- Raspadores sobre a face inferior. Total: 1 (retoque simples e inverso)
- Raspadeiras. Total: I
- Buris. Total: I (duplo sobre truncatura)
- Facas de dorso abatido atipicas. Total: I (gume natural lateral esquerdo e rectilineo; 0

dorso apresenta retoques irregulares simples directos)
- Facas de dorso natural. Total: 3 (gumes rectillneos com vestigios de utiliza9ao)
- «Encoches». Total: 7 (tres sao laterais e quatro estao executadas sobre a extermidade

distal; destas ultimas, uma esobre fractura)
- Denticulados. Total: 21 (vinte com retoque simples directo e urn com retoque simples

inverso)

- «Bees», Total: 2 (urn farmada por ((encoches» simples directas, e urn par «encoches»
simples inversas)

- Lascas retocadas. Total 23: (retoque irregular e descontinuo)
- «Hachoirs»Total: I (gume distal c6ncavo, obtido por talhe bifacial)
- Seixos afei90ados unifa~iais distais. Total 15
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: 2
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- Micro-seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2
- Micro-seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I
- Picos. Total: 9
- Nilcleos. Total: I

53

Grupo R-2
- «Encoches". Total: I (simples lateral)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 3
- Nilcleos. Total: I (com pianos de percussao preparados; revela uma Jigeira eoJiza~ao)

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2

Camada 4B
Grupo R-J
- Facas de dorso natural. Total: 2 (gumes rectiHneos com vestigios de utiliza~ao)

- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- «Bees». Total: 1 (duplo, determinado por «encoches» altemantes)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 12
- Seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I
- Seixos afei~oados bifaciais. Total: I
- Picos. Total: 2 (com a extremidade distal fracturada)
- Percutores. Total: I

Grupo R-2
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 4
- Picos. Total: 1
- Nilcleos. Total: 1

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: I

Sector 2
Camada 3A
Grupo R-J
- Lascas retocadas. Total: I (retoque descontinuo e irregular)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 1

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 3
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Camada 4A
Grupo R-I
- Lascas retocadas. Total: I (retoque irregular e descontinuo).

Grupo R-2
- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: 2 (retoque irregular e descontinuo)
- Seixos afei,oados unifaciais distais. Total: 2

Grupo R-3
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Seixos afei,oados unifaciais distais. Total: 3
- Micro-seixos afei'Yoados unifaciais distais. Tatal: 1

Camada 4B
Grupo R-I
- "EncocheSl). Total: I (simples)
- Micro~seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 1
- Nilcleos. Total: I (prismatico)

Grupo R-2
- Lascas <devallois» atipica. Total: I
- Raspadores simples direitos. Total: 3 (retoque simples directo)
- Raspadores simples convexos. Total: I (retoque simples directo)
- Raspadores desviados. Total: I (retoque simples directo)
- Raspadores convergentes. Total: I (retoque allerno)
- Raspadores transversais. Total: 2 (retoque simples directo)
- Raspadores sobre a face inferior. Total: I (retoque simples inverso)
- Raspadores denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Buris. Total: I (de fingulo sobre fractura)
- Facas de dorso abatido atipicas. Total: I (gume natural rectilineo; 0 dorso apresenta

urn retoque parcial, irregular, abrupto)
- Facas de dorso natural. Total: 3 (com vestigios de utiliza,ao; dois gumes rectillneos e

urn concavo)
- "EncocheSl). Total: 7 (simples; duas duplas bilaterais, duas sobre a face inferior, uma

sobre. a extremidade distal e duas laterais)
- Denticulados. Total: 14 (doze com retoque simples directo, urn com retoque simples

inverso e um com retaque alternante)
- "BecSl). Total: I (distal)
- Lascas retocadas. Total: 12 (retoque irregular e descontinuo)
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- Diversos. Total: I (Ponta de «QuinsoUl>, em quartzo, com retoque invasor)31
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 16
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: 2
- Micro-seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 9
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: 2
- Nucleos. Total: 2 (uma globuloso e um prismatico)

Grupo R-3
- Raspadores simples direitos. Total: I (retoque simples directo)
- «Encoches». Total: 2 (simples)
- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: 4 (retoque irregular e disperso)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 13
- Micro-seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 2
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: I
- Nucleos. Total: I (prismatico)
- Percutores. Total: I

Camada 5
Grupo R-2
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: I
- Micro-seixos afeic;oados unifaciais distais. Total: I

Sector 2
Camada 6
Grupo R-l'
- Seixos afeic;oados unifaciais distais. Total:

Grupo R-2
Raspadores desviados. Total: I (retoque simples directo)
Raspadores transversais. Total: I (retoque simples directo)
«Bec».Total: I (distal)
Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 2
Seixos afei90ados bifaciais. Total: I
Nucleos. Total: I (glo buloso)
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31 Nesta circunstancia seguimos a caracterizac;lio tipol6gica apresentada por F. Bordes (BORDES 1961): <l ••• piece a
section triangulaire dont une face est couverte par la retouche, tandis que les deux autres sont des faces d'eclatement,

brutes». (p. 55).
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Grupo R-3
{(EncocheSl'. Total: I (distal)

- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2

Sector 4
Camada 2A
Grupo R-l

Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- N"cleos. Total: I

Grupo R-3
Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: I (eolizado)

- Seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I (eolizado)

Camada 2B
Grupo R-2

Lascas retocadas. Total: I (retoque simples directo descontinuo)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2

Camada 2C
Grupo R-2

Lascas retocadas. Total: 2 (retoque disperso e discontinuo; eolizadas)
Facas de dorso natural. Total: I (gume rectilineo com vestigios de utiliza~iio)

Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 4
Seixos afei~oados bifaciais. Total: I

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. TQtal: 2

Sector 5
Camada I
Grupo R-l
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)

Camada2A
Grupo R-2

{(Hacheraux». Total: I (Tipo 0; eolizaolo)
Picos. Total: 1
Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 4
Seixos afei~oados bifaciais. Total: 2 (urn esta eolizado)
N"cleos. Total: 2 (urn de tipo discoide)
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Grupo R-3
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: I

Camada 28
Grupo R-2
- «Coche». Total: I (simples)

Grupo R-3
- Seixos afeic;oados unifaciais distais. Total:

57

Para dar por terminado este estudo importara ainda referir que no capitulo das materias
-primas utHizadas, 0 quartzito continua a desempenhar um papel preponderante (100% no
Grupo R-I, da Camada 3, do sector I, e 99,4% no Gmpo R-2, da Camada 48, do sector 2)32.

a retoque e predominantemente de tipo simples directo, raramente abrupto e num caso
invasor.

a indice <devallois» epraticamente inexistente (uma imica lasca <devallois» atip!ca, prove
niente da Camada 48 (Gmpo R-2), do sector 2. Quanto ao indice laminar ele e igualmente
pouco expressivo, particularmente no que se refere ao Gmpo R-2, da Camada 48 (sector 2).

3.4. Considera\,6es finais

Como salientamos anteriormente, a sequencia estratigrafica resultante das nossas escava
90eS apresenta-se mais completa do que aquelas detectadas por Serpa Pinto e por J. Maury.

Corn efeito, poderemos verificar que estes dois autores mencionam como ultima unidade
sedimentar das suas estratigrafias, a formaC;ao areno-argilosa de cor negra; 0 proprio J. Maury
(MAURY 1977) e perempt6rio ao afirmar que «... partout nos couches archeologiques reposent
sur une assise de limon noir qui recouvre Ie rocher granitique.» (p.7).

Como constatamos, tal nao corresponde arealidade, ja que varios sao os niveis situados
em posiC;ao inferior a essa formac;ao. Este facto fica sobretudo a dever-se aextrema irregulari
dade do substracto rochoso. Se atentarmos nos diversos perfis estratigraficos que apresenta
mos, poderemos observar que 0 nivel a que ele se situa e bastante irregular, correspondendo as
sequencias mais.desenvolvidas aos locais onde nele ocorrem depressoes, como eperfeitamente
visivel, por exemplo, no sector 2 de escava9iio. Foram na verdade estas depressoes que,
funcionando como autenticas ratoeiras, possibilitaram a conservac;ao dos depositos mais
antigos, evitando deste modo a sua destruiC;ao.

32 Este facto e tanto mais natural quanta econhecida a abundAncia de seixos rolados de quartzito ao lange da costa
compreendida entre afoz dos rios Minho e Lima. Supomos ter existido todavia uma selec~ao previa da materia-prima,
aquando da realiza~ao da ponta de «Quinsofi» que assinallimos no G('1,I.pO R-2, da Camada4B (sector 2), visto tratar-se
do (mico utensilio em quartza de todo 0 conjunto. e dadas as suas caracteristicas tecnicas de fabrico.
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Daqui podemos tambem concluir da existencia de, pelo menos, duas fases erosivas.
responsaveis pela elimina~ao de grande parte das formalYoes que inicialmente deveriam reco
brir a plataforma de abrasao inferior, ocasionando, portando, importantes lacunas estratigra
ficas. Presentemente, e-nos ainda impassiveIprecisar com exactidao 0 momento em que elas se
terao verificado. Sabemos tao s6 que a ultima, sera posterior a Camada 4A, do sector 2. e
anterior (Oll contemporAnea?) ao inicio do estabelecimento da unidade areno-argilosa de
co1oraltao escura e a primeira, posterior aCamada 7.

Tal como havia sucedido najazida de Forte do Cao, tambem aqui desconhecemos, por
ora, 0 agente e 0 modo como este processo erosivo exerceu a sua ac~ao.

Quanto as unidades sedimentares reconhecidas nos sectores superiores (sectores 4 e 5). os
dados que dispomos sao ainda escassos para que possamos efectuar uma analise mais deta
lhada a seu respeito. Parece-nos contudo tratarem-se de restos de uma cobertura detritica, mais
ou menos remexida e desmantelada (particularmente no sector 4), e cujo estudo tencionamos
prosseguir.

Um outro aspecto que gostariamos ainda de destacar prende-se com a Camada 3 do sector
I de escava~ao.

Este estrato, pela sua 10caliza~ao estratigrafica, podera eventualmente corresponder. quer
ao nivel 13A (sector A) da esta,ao de Forte do Cao (Gelfa), quer ao nivel inferior de cascalhos
mencionado por J. Maury (MAURY 1977).

Por forma a melhor definir 0 seu contexto estratigrafico teremos que comecar por fazer, e
sem prejuizo de uma analise mais detalhada que levaremos a efeito no capitulo seguinte.
algumas breves referencias a prop6sito da chamada «(formacao areno-pelitica de cobertura~~.

Com efeito, estamos perante urn sedimento de natureza continental que, eventualmente.
se encontra a urn nivel bastante proximo do oceano, a tal ponto que esta sendo sujeito a uma
intensa erosao marinha. Poderemos assim depreender que se trata de uma forma~ao correla
cionada com uma fase regressiva33.

Ora, este facto vern colo_car, com particular acuidade, 0 problema da genese das tres
camadas que atras referimos, as quais, recorde-mo-Io, poderemos caracterizar genericamente
como: leitos descontinuos de seixos, predominantemente de quartzito, embalados numa
matriz areno-argilosa, de coloracao negra, ou castanha escura e medianamente consolidada.

Se aceitarmos como correcto 0 raciocinio que acima formulamos, duas hip6teses se nos
apresentam:

~ ou 0 seu estabelecimento podera resultar de projec~oes ocorridas durante as tempes
tades Ua que as caracteristicas da matriz nos fazem, de momento, excluir a hip6tese de
se tratar de urn cordao marinho~ neste ponto afastamo-nos de J. Maury que reconhece
neste estrato 0 nivel marinho de 5-8 metros), 0 que constitui uma situa~aoainda hoje
frequentemente observavel no litoral minhoto, e neste caso teriamos que aceitar a

JJ Eclaro que presenternente nao nos encontrarnos ainda em condicoes de fornecer urna indicatriio sobre qual 0

valor do desnlvel verincado.
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existencia de urn nivel das aguas do oceano aproximado ao actual, 0 que, consequente
mente, representaria urn cronologia, ou claramente holocenica, au da primeira fase do
ultimo perfodo glaciar;
- ou tratar-se-iam de materiais estabelecidos mediante urn transporte de tipo conti
nental, e nesta circunsUincia poderiamos pensar, par hip6tese, numa cronologia refe
rida ao Pleistoceno Superior final.

Eevidenteque estas duas hipoteses de trabalho so poder~o ser entendidas desta forma t~o

linear, se excluirmos a existencia (alias nao demonstrada)' de fen6menos, tais como urn
eventual reajustamento hidro-isostatico da plataforma continental e das suas areas adjacentas,
au a ocorrencia de movimentos de tipo tectonico.

Desejamos no entanto desde jli deixar bem claro que, a luz dos nossos conhecimentos
actuais, nao nos encontramos em posil;aO de poder emitir uma opiniao mais esclarecedora
sobre esta materia. trata-se de mais urn problema que, de momento, deixamos em aberto.

Como facilmente se compreendera, esta questao repercuta-se, necessariarnente, no signiw

ficado tida pelo conjunto de materiais recolhido na Camada 3, do sector I.
Nao nos sendo possivel, pelas razoes que acablimos de explicitar apouco, tecer qualquer

comentario a proposito da sua cronologia, desejariamos contudo fazer a seu respeito uma
breve aprecia~ao de cariz estritamente arqueol6gico.

Era nossa COnVic9aO em 1982 (MEIRELES 1982), baseados ent~o fundamentalmente no
canicter predominantemente nao rolado das pel;as, de que estariamos em presen~a de um
conjunto aparentemente nao removido. Apos a estudo que apresentlimos neste trabalho,
aquela nossa convic9~o sai refor9ada, em fun9aO da coeroncia tecnico-tipologica patenteada
pelos materiais.

Por esse facto, e apesar do reduzido numero de utensilios de que dispomos, pensamos que
resultaria interessante tentar estebelecer uma compara~ao entre este conjunto e a «industria))
que J. Maury (MAURY 1977) denomina de «Asturiense" do Norte de Portugal e que diz ser
proveniente (apesar das suas recolhas serem fundamental mente de superficie) dos cascalhos
situados em posi~ao superior, relativamente ao deposito arenowargiloso de cor negra.

Em termas gerais, a «industria» definida por aquele autor caracterizar-se-ia par:
- um dominio de dais tipas de utensilios fundamentais: a seixo afei90ado

unifacial (49,8%) e a pica (26,7%);

- um frequente aparecimento de seixos afei90ados bifaciais (2,1 %) e de pesos de
rede (2,9%);

- um numero de monofaces proporcional (se bem que inferior, diga-se) ao dos
picas (5,8%);

- uma presen9a de «palet-disques» (<<...il est au Portugal, intimement moM aux
ensembles asturfens et rien n'autorise de ren dissocier»). (p. 16) (MAURY 1977);
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- uma reduzida eXpreSSaO da utensilagem sobre lasca (8,2%).

Ternos assim uma «industria» oa qual a macro-utensilagem desempenha urn papel pre~

ponderante (86,3%, nao contando com os «palet-disques» para os quais nao sao fornecidos os
seus respectivos valores percentuais).

Analisando agora 0 conjunto de materiais da Camada 3(Grupo R-l), do sector I, dajazida
de Vila Praia de Ancora (Norte), poderemos observar:

- uma total ausencia em estratigrafia, (saliente-se, DaO s6 aqui, .como tambem
em todas as escava90es que temos levado a cabo) de pesos de rede e de «palet-disques»;

- uma percentagem bastante inferior de seixos afei90ados unifaciais (21 %) e de
picas (9,4%);

- e, fundamentalmente, a existencia de uma utensilagem sobre lasca bastante
numerosa (69,4%) e diversificada (raspadores, raspadeiras, buris, denticulados, facasdedorso
natural, «cncoches», «bees.>, «hachoirs» e laseas retocadas), e aqual poderemos ainda associar
um indice laminar de 4,2%34.

Estamos pois perante um conjunto mais equilibrado, homogeneo e diversificado, do que
aquele tido por J. Maury como representativo do seu «Asturiense», 0 qual, dada a elevada
percentagem atingida pela macro-utensilagem, denata, de forma ine.quivoca, uma selec~ao

previa, certamente de origem natural3S. Tal situac;ao nao constitui nenhuma,surpresa, numa
industria formada essencialmente a partir de recolhas de superficie, efectuadas nos cascalhos
das praias actuais.

Por ultimo, quanto aos materiais do Grupo R-2, da Camada 4B, do sector 2 parece-nos
justificado destacar 0 grande numero de seixos afei90ados unifaciais, e principalmente a
elevada representac;ao dos micro-seixos afeic;oados unifaciais, a qual. em nossa opiniio, se fica
a dever a uma ~scolha intencional e deliberada (eventualmente relacionada com uma qualquer
actividade especifica) e nao a uma imposi9ao de ordem natural, relacionada com uma suposta
escassez de materia-prima. De referir ainda as percentagens alcan9adas pelos raspadores
(12,5%) e pelos denticulados (17,5%) relativamente Atotalidadede utensilagem identificada.

34 Note~se a prop6sito queJ. Maury (MAURY 1977) e categ6rico ao afirmar que (c ••• les James,lamelies burins n'y
figurent point et sont totalment inconnus». (p. 2)

35 Este facto induziu, quanto a n6s, J. Maury(MAURY 1977) emerro,levando-o Ii formuJar uma serie deconcepcoes
de Ambito paJeo-econ6mico, que dever!o ser seguidas de uma formacautelosa longe da importAncia que este autor Ihes
pareee atribuir.
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4. A Jazida de S. Domingos

4.1. Loca/iza~iio da jazida

61

Normalmente assimilada a esta9ao arqueol6gica de Santo Izidoro, ajazida de S. Domin
gos encontra-se, por consequencia, tambem integrada no tradicionalmente designado nivel
marinho de 5-8 metros.

Localizada na Freguesia de Moledo, Concelho de Caminha, Distrito de Viana do Castelo,
as suas coordenadas Gauss respeitantes a um ponto central da zona escavada sao as seguintes

P - 540,8
M -138,3

Haviamos programado para 0 ano de 1983 duas aC90es incidindo sabre estas duasjazidas.
Ambas se integram no enquadramento geol6gico que anteriormente trat;amos para a esta~ao

arqueol6gica de Vila Praia de Ancora (N orte), fazendo por issa parte das forma90es que se
situam sabre a plataforma de abrasao inferior do tramo litoral compreendido entre Vila Praia
de Ancora e a foz do rio Minho.

No entanto. imponderaveis de varia ordem, e a que fomos completamente alheios,
abrigaram-nos a alterar a nossa programa~ao inicial. fazendo com que fossemos confrontados
com a necessidade de optar por uma das interven~oes. Deste modo. tendo em atent;ao os
objectivos que nos tinhamos proposto alcant;ar com cada uma das escava~oes e, sobretudo,
face as amea9as que recaiam sabre a zona de S. Domingos, decidimos conceder prioridade a
este local em detrimenta da esta9ao de Santo Izidoro.

4.2. Estratigrafia

Os trabalhos levados a cabo em S. Domingos, em 1983, traduziram-se pela limpeza e
rectificat;ao dos perfis naturais existente (e mais significativos sob 0 ponto de vista estratigra
fico) e pela implanta9ao de dois sectores de escava9ao (sector I e sector 2) (Est. LX) a partir da
base de desses mesmos perfis36

No final dos trabalhos, a sequecia estratigrafica obtida podia sintetizar-se do seguinte
modo:

36 A eseavaclio levada a efeito no sector 2 foi totalmente eoncluida. tendo sido posslvel alcanc;ar 0 substracto

roehoso na quase totalidade da area interveneionada; apenas algumas pequenas zonas, sem significado no contexto
global da sondagem, nlio puderam ser escavadas ate abase, dada a presenc;a da toalha freatiea.

Em contrapartida,. no sector 1os trabalhos tiveram quese dar por concluidos uma vez atingida a base da Camada
3, ja que neste local essa mesma toalha freatica, situando-se a urn nlvel superior, a isso obrigou.
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I - Deposito cascalhento
2 - Deposito areno-argiloso

3 - Deposito arenoso fino
4 - Deposito argiloso

5 - Dep6sito arenoso grosseiro

- Substrat.o rochoso granftico.

Esta sequencia, aparentemente simples e clara, revela-se contudo na pratica bastante
diferente, ja que algumas das camadas acima referidas patenteiam uma estratifica~ao extre·
mamente complexa.

Procedendo a uma apresenta~ao mais detalhada, a estratigrafia observada nos dois
sectores foi a seguinte (Est. LXI a LXV):

Camada 137 - Dep6sito cascalhento, formado por seixos rolados de quartzito e fragmentos de gran ito sem

desgaste, embalados numa matriz predominantemente arenosa, algo grosseira, pouco compacta e de colora
cao castanha escura. 0 seu limite inferior e brutal e regular e a sua espessura media e de 20 em.
Camada 2

Unidade 2A.1 - Deposito areno·argiloso. com urn elevado grau de consolidacao, apresentando urn granu

lado disperso constituldo por elementos de origem granitica, contendo pequenos fragmentos de carvao e com
uma coioracio castanha. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura varia entre 10 e 40 cm.

Unidade 2A.238 - Boisa areno-argilosa grosseira, com urn elevado grau de consolidaciio, apresentando

pequenos seixos rolados de quartzito (1-2 cm). alguns carvoes dispersos e de coloracao castanha.

Unidade 2A.338 - Boisa arenosa. grosseira, compacta, revelando vestigios de ferruginizacio, e de coloracao
castanha-alaranjada.

Unidade 2B.1 38 - Boisaareno-argilosa, com pequenos leitos arenosos grosseiros constituidos por urn
granulado de quartzo e feldspato (este ultimo encontra-se por vezes alterado), com pequenos carvoes
dispersos e de coloracao castanha clara.

Unidade 28.2 - Boisa arenosa grosseira, contendo feldspatos alterados, com urn grau medio de consolida
cao, com pequenos niveis lenticulares mais finos intercalados e de coloraciio castanha-amarelada; e bastante
irregular.

Unidade 2B.3 - Boisa arenosa grosseira, com alguns feldspatos alterados, elevado grau de consolidacao.
revelando vestigios de ferruginizaCao, e de coloraCao castanha-alaranjada38

Unidade 2B.4 - Boisa areno-argilosa grosseira, com urn granulado de quartzo e feldspato (alguns destes

uitimos apresentam-se em diferente estado de alteraciio), com urn grau medio de consolidacao e de coioraciio
castanha-acinzentada38.

Unidade 2C38 - Deposito areno-argiloso com numerosos leitos intercalados arenosos grosseiros e granulo

sos de quartzo e feldspato alterado. elevado grau de consolidacao, com pequenos carvoes dispersos e de

37 Deposito observado apenas no sector I, dado que no sector 2 ele ja foi destruido pela erosao.

38 Deposito existente apenas na sequ~ncia estratignifica do sector I.
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colora9ao castanha. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura media e de 10 em.

63

Unidade 20.1 - Deposito areno-argiloso. com pequenos niveis lenticulares mais grosseiros (eonstituidos
por urn granulado de quartzo e feldspatos alterados), com urn e1evado grau de eonsolida911o. eontendo
pequenos fragmentos de earvllo dispersos (principalmente no seu topo) e com uma eolora9ao castanha
escura. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura media e de 12 em.

Unidade 20.238 - Pequena bolsa arenosa grosseira. com urn grau medio de eonsolida9ao e uma eolora9ao
eastanha-amarelada.

Unidade 2E - Deposito areno-argiloso, com urn elevado grau de eonsolida9ao, apresentando pequenos
fragmentos de earvao dispersos (principalmente na sua base) e de eolora.... llo «beige»-aeastanhada. 0 seu
limite inferior e sensivelmente regular, urn poueo difuso e a sua espessura media ede 30 em.

Unidade 2F - Deposito areno-argitoso. com pequenos leitos arenosos mais grosseiros, ou granulosos
(formados por quartzo e feldspatos alterados), com vestigios de ferruginiza.... llo muito loealizados, urn grau
medio de eonsotida9i'io e de eolora9ao eastanha eseura (em alguns locais a sua cor e pratieamente negra,
devido A grande eoncentra9i'io de pequenos fragmentos de earvao). 0 seu limite inferior e ligeiramente
ondulado, urn poueo difuso e a sua espessura media e de 30 em.

Unidade 20.1 - Deposito areno-argitoso, predominantemente grosseiro, com urn granulado de quartzo e de
feldspatos alterados extremamente abundante, medianamente consolidado e de colora91io eastanha
-aeinzentada; no sector I este deposito apresenta-se bastante irregular, surgindo-nos interealado. ora com a
Camada 2F, ora com a 2H. A sua espessura media ede 40 em.

Unidade 2G.2 - Boisa arenosa grosseira, muito conerecionada devido Apresen....a de importantes fenomenos
de ferruginiza9110 e de colora91io castanha-alaranjada.

Unidade 2G.339 - Boisa arenosa grosseira, com alguns pequenos seixos rolados de quartzito (principal
mente na sua base), com urn granulado constituido por graos de quartzo efeldspatos alterados, grau medio de
consolida9ao e colora9ao castanha clara; apresenta ainda pequenos niveis lentieulares mais finos, intercala
dos e a sua espessura media e de 2S em.

Unidade 2H - Dep6sito areno-argiloso, com raros grAnulos de quartzo e de feldspato alterado, grau medio
de eonsolida911o e decolora9ao negra (revela abundantes fragmentos de carvao, dispostos em pequenos niveis
lentieulares dispersos). 0 seu limite inferior e sensivelmente regular, urn pouco difuso e a sua espessura media
ede 2S em.

Unidade 2138 - Deposito areno-argiloso de tipo fino, grau medio de consolida911o e de colora9ao «beige»
-acastanhada. Trata-se de urn nivel que estabeleee a transic;i'iQ para a forma9ao arenosa fina, revelando por
isso urn limite inierior extremamente irregular e difuso. A sua espessura varia entre 40 e 10 em.

Unidade 2J39 - Deposito areno-argiloso, com urn granulado disperso de quartzo e feldspatos alterados,
elevado grau de consotida91io e colora91io eastanha amarelada. 0 seu limite inferior e Iigeiramente ondulado,
bern definido e a sua espessura media ede 30 cm.

3\1 Dep6sito existente apenas na sequencia estratignHica do sector 2.
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Camada 3
Unidade 3A - Deposito arenoso, fino. de colorat;ao amarela-alaranjada (principalmente devido aos vesti
gios de fenuginizacao que 0 afectam principalmente oa sua zona mediana, se bern que por vezes eles se
cstendam atea sua base). 0 seu limite !~"feriore ligeiramente ondulado e a suaespessura varia entre 20 e SO em.

Unidade 38 - Nlvellenticular arenoso, fino, de colo.racilo «beige»-acinzentada38.
•

Unidade 3C - Leita de seixos, predominantemente de quartzito, mas apresentando igualmente alguns
quartzos.

Unidade 3C.1 39 - Deposito arenoso, fino, de coloracao «beigell-amarelada. com vestigios de ferruginizat;Ao

na sua parte superior. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura media e de 30 em,

Unidade 3D - Deposito arenoso, fino, de eoloraf;ao einzenta (rico em feldspatos alterados e pequenas
palhetas de moseovite). 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura e de 30 em.

Camada 4
Unidade 4A - Deposito argilo-arenoso, com urn elevado grau de consolida.;ao e de colora.;ao einzenta
acastanhada. Espessura media: 4 em.

Unidade 4B - Deposito argiloso, phistico, de coloraf;ao einzenta clara. Espessura media: 3 em.

Unidade 4C - Lenticula argilosa, plastica, de colora.;lio «beige»-alaranjada, que nos surge interealada, ora
no nivel4B, ora no 40. Espessura media: 1,5 em.

Unidade 40 - Deposito argiloso, plastico, de colora.;ao negra. Espessura media: 4 em.

Camada 5 - Deposito arenoso, grosseiro, bastante compacto, de coloraf;lio cinzenta escura. Espessura
media: 15 em.

- Substrato rochoso granltico

4.3. Espdlio

Relativamente ao esp6lio recolhido durante as escava~oes. importani antes de mais referir
que ele ereduzido. Assim, recolheram-se duas lascas no nlvel3C (uma no sector 1 e outra no
sector 2) e um conjunto composto por 23 achados proveniente da Camada I, do sector I. Este
conjunto ecomposto por 17 pe,as llticas e 7 pequenos fragmentos de ceramica.

Quanto aos materiais liticos, e nao obstante 0 seu reduzido numero, optamos, por uma
questilo de coer~ncia interna deste trabalho e, fundamentalmente, porque se tratam das 'micas
pe,as com contexto estratignifico conhecidas ate ao momento provenientes destajazida, por as
submeter ao mesmo tipo de estudos que temos vindo a efectuar ate aqui.

Assim, no dominio tecnico, as 12 lascas que formam este conjunto ap~esentam. todas,
superficies residuais e taloes em c6rtex. Sete silo do tipo I, uma e do tipo 2, tr~s silo do tipo 3 e
uma e do tipo 7. Portanto, podemos.concluir que na sua obten,ilo imperou preponderante
mente um talhe de tipo unifaciallateral.
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Sob 0 ponto de vista tipo16gico, encontnimos:

Grupo R-I
Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo).
Lascas retocadas. Total: I (retoque simples directo)
Nuc!eos. Total: I

65

Grupo R-2
Denticulados. Total: 4 (retoque simples directo)
Lascas retocadas. Total: 2 (retoque descontinuo e irregular num casa, e simples directo no

outro)
Picos. Total:2
Seixos afei~oados unifaciais40. Total: I (fragmento)

Os sete fragmentos de cerAmica, dado 0 seu reduzido tamanho, revelam-se inconclusivos.
Estamos perante urn grupo de materiais a varios titulos heterogeneo, situa~ao que se

coaduna perfeitamente com as caracteristicas do deposito de onde sao originarios.

4.4. Consideraroes finais

Das escava~oesefectuadas ata ao momento najazida de S. Domingos, obtivemos dados
particularmente interessantes para 0 estudo e compreensao das forma~oes quaternarias do
litoral minhoto.

Em 1949, L. Berthois publicava (BERTHOlS 1949) um estudo sedimentol6gico bastal1te
aprofundado, sobre um dep6sito do qual ele havia recolhido amostras a Norte de Vila Praia de
Aneora.

ClassificandoMo como urn «limom>, este autor dizia tratar-se de urn sedimento de origem
local, que teria sofrido um reduzido transporte aquando do seu estabelecimento (processado
sob a forma de eorrentes lamacentas), e denotando ainda a ocorrencia de fenomenos de
eseorrencia.

Ao longo deste trabalho temos vindo sueessivamente a fazer referencia a depositos de
diferentes origens, fundamental mente marinhos e continentais.

Sucede no entanto que as Camadas 2, 3 e particularmente a 4 dajazida de S. Domingos,
pelas suas caracteristicas sedimentologicas, revelam uma dinamiea sedimentar de fraca ener
gia, que poderiamos eventualmente paralelizar eom urn deposito estabelecido numa pequena
bacia de deeanta~ao (deposito paleo-Iagunar?). Esta situar;ao, a confirmar·se, representara sem
duvida urn dado novo, e pensamos que importante, para a reconstitui~ao da evolu~ao do Htoral
do Minho durante 0 Quatermirio.

40 Dado 0 estado fragmentado desta pe~a e-nos imposslvel efectuar uma classifica~ao mais precisa.
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Quanta aCamada 1, e para finalizar, pretendemos unicamente destaear que, dada a sua
debil compactidade41 (alias, em manifesto contraste com 0 topo da Camada 2), dado 0 seu
canicter heterogeneo, quer sob 0 ponto de vista arqueol6gico, quer sedimentar (seixos roladas

. de qmirtzito associados a fragmentos de granito sem qualquer desgaste), e face it descontinui
dade sedimentar que ele p.arece representar (com um limite inferior brutal e regular), temos
presentemente fortes duvidas quanta asua origem natural.

5. Problemas e Perspectivas da Investiga~iio

Ap6s ter sido nossa principal preocupa~ao efectuar uma apresenta~ao, tao rigorosa e
pormenorizada quanta nos foi passivel, dos factas que tivemos a oportunidade de observar ao
10ngo das nossas pesquisas, pretendemos conduir este trabalho aflorando, ainda que de uma
forma necessariamente generica, alguns dos problemas e perspectivas que se nos deparam no
ambito da investiga.;ao sobre 0 Quaternario do litoral minhoto.

Um primeiro aspecto que gostariamos de salientar, diz respeito a identifica.;ao de dois
depositos marinhos de cascalho. Um, desde bastante tempo referenciado. situa~se entre as
cotas de ii-IS metros (Forte do Cao); 0 outro, s6 recentemente reconhecido (CARVALHO,
LEMOS e MEIRELES 1982),localiza-se entre as cotas de 3-5 metros (Forte do Cao e Vila Praia
d~ Ancora (Norte)).

A existencia destas duas formal;:oes marinhas levanta-nos todavia um problema, que
poderiamos equacionar da seguinte forma:

- Estaremos nos perante um unico cicIo sedimentar marinho. representado por
dois niveis distintos (um superior e outro inferior, sendo este ultimo posterior ao primeiro)?

- Ou, pelo contrario. somos confrontados com dois ciclos sedimentares
distintos?

Decorrendo directamente desta situal;:ao, somos for.;ados a colocar desde ja algumas
hip6teses quanta asua eventual cronologia42.

Assim, no primeiro caso poderiamos hipoteticamente pensar na integral;:30 de ambos os
niveis no ultimo periodo interglaciar (sera uma posi.;ao que, exceptuando os limites altimetri
cos fornecidos para 0 nivel inferior, se colocara dentro de uma perspectiva tradicional, no
quadro da investiga9ao sobre 0 Quatermirio portugues).

No segundo, estariamos perante uma ruptura significativa com essa mesma tradi.;ao, ja
que, por hipotese, se poderia pensar numa cronologia do ultimo periodo int~rglaciarpara 0

41 Alias c1aramente expressa no facto de, na area correspondente ao sector 2 (Est. LX), este dep6sito'{er'sido'
cornpletamente destruido em profundidade pela erosiio. nao se observando por isso no talude da antepraia.

42 Urn outro problema que continua em aberto. prende-se com 0 momenta da format;iio das plataformas de
abrasao, Com efeito, sendo 0 substrato rochoso constituldo por granito (uma rocha. portanto. particularmente
resistente), fort;oso sera aceitar urn perlodo de tempo bastante longo, acompanhado por urn estacionamento marinho
a urn nivel sensivelmente constante. para que se verificasse a sua constituit;ao.
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cicio inferior, e uma outra mais antiga (interstadial do penultimo periodo glacial? Penultimo
periodo interglacial?) para 0 ciclo superior.

Eevidenteque no estado actual da nossa investiga~ao, e ainda muito cedo para pensarmos
em emitir uma opiniao mais explicita e precisa sobre esta problematica. No entanto, queremos
salientar que, e it semelhan,a do recentemente verificado por A. de Brum Ferreira na praia de
Areosa (Viana do Castelo) (FERREIRA 1983), nos cascalhos que constituem a forma,ao
superior e possivel identificar a presen~a de seixos rolados de quartzito que, para aMm de uma
forte eoliza~ao, apresentam uma alterac;ao superficial refuginosa, com uma espessura significa
tiva (3-4 'mm), a qual nos deixa duvidas quanta it possibilidade de se poder ter formado
somente a partir do Pleistocenico Superior.

Salientamos contudo, e mais uma vez, que estamos ainda numa fase inicial da nossa
investigac;ao, e que so esta, com 0 tempo permitini esclarecer esta questao.

Quanto aos depositos areno-argilosos de colorac;ao escura afigura-se-nos que, apos os
estudos e datac;oes realizados na Galiza, e as observac;oes resultantes dos nossos proprios
trabalhos, os poderemos relacionar, se bern que genericamente, com 0 estabelecimento de
condic;oes climaticas rigorosas, verificadas durante 0 ultimo periodo glaciar. Todavia, no
litoral minhoto e dada a ausencia de datac;oes absolutas, nao nos e possivel presentemente
fornecer urn posicionamento cronologico mais rigoroso para estas formac;oes43.

Relativamente ao «nivel marinho de ~8 metros» colocam-se-nos de momenta fortes
duvidas, quanto ao quadro cronoestratignihco que normalmente the eatribuido.

Durante muito tempo considerado como datado do ultit:U0 periodo interglaciar (<<Riss
-WOrm») (ZBYSZEWSKI1943, TEIXEIRA 1949, ZBYSZEWSKI e TEIXEIRA 1949, TEIXEIRA 1952,
1953), ele viu esta sua cronostratigrafia ser recentemente alterada por C. Teixeira e F.
Gon,alves (TEIXEIRA e GONGALVES 1980), que 0 siluam destafeita no primeiro interestitdio da
Ultima glacia,ao (<<WOrm» IjIl).

A respeito destas cronologias gostariamos de fazer 0 seguinte ~omentario:

-·quanto aprimeira posic;ao (lnterglaciar «Riss-Wtirm»), a circunstancia deste deposito,
qualquer que seja a sua origem, se shuar, em termos de sequencia estratigrafica, numa posic;ao
superior relativamente aformac;ao areno-argiloso que anteriormente nos referimos, invalida-a
por completo, como se poderit deduzir de tudo 0 que aqui foi apresentado quanto it genese e
cronologia desta ultima;

- a segunda posic;ao, para ser plausivel, implicaria a aceitac;ao de urn nivel transgressivo
de +5-8 ou +5-10 metros durante a ultima glacia,ao. No entanto, sem pretender transpor para
o litoral do Minho factos verificados noutras regiaes mas tambem nao podendo desprezar a
investigac;ao ai levada a cabo e os resultados obtidos, considerarmos importante recordar que,
na actualidade, quer na bacia do Mar do Norte (JELGERSMA 1979), que na costa atlantica
francesa (MORZADEC-KERFOURN 1974, TERS 1976), quer ainda na costa Norte espanhola

43 Refira-se que estes dep6sitos chegaram a ser inicialmente datados da glacia.;:iio de «Riss» (ZBYSZEWSKI 1943,
ZBYSZEWSKI e TEIXEIRA 1949).

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3, 1986, pp. 11,.147





Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do lilOral minholO a norte do rio Lima

BIBLIOGRAFIA

75

AGUIRRE, E. (1964) - Las Gdndaras de Budino, Porrino (Pontevedra). Excavaciones Arqueologicas en Espana, 31,

Madrid.
BERTHOIS, L. (1949) - Contribution aI'etude des timons de la region Nord du Portugal, Comunicaroes dos Serviros

Geoldgicos de Portugal, XXIX, Lisboa, pp. 121-172.
BIROT, P. e L. SOLl~ SABARIS (1954) - Recherches morphologiques dans Ie Nord-Ouest de la Peninsule Ib6rique,

Memoires et Documents, IV, CN.R.S., pp. 7-61.
BORDES, F. (1961) - Typologie du Paleolithique ancien et moyen, 2 vols., Publications de 1'Institut de Prehistoire de

l'Universite de Bordeaux, Memoire I, Bordeaux.

BOURCART, J. e M. AUZEL (1969) - Les plages actuelles, Aetas del V Congresso lnternacional del I.N.Q. V.A.
(Madrid-Barcelona), I, Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, Madrid, pp. 509-527.

BREUIL, H. (1962) - Les Industries paleolithiques des plages-quaternaires du Minho (La station de Carrec;:o),

Comunicapies dos Serviros Geoldgicos de Portugal, XLVI, Lisboa, pp. 53-131.
BREUIL, F. e G. ZSYSZEWSKI (1942) - Contribution a I'etude des industries paleolithiques du Portugal et de leurs

rapports avec la geologie du Quaternaire (Les principaux gisements des deux rives de I'ancien estuaire do Tage)
- Vol. I, Comunicapjes dos Serviros Geoldgicos de Portugal, XXIII. Lisboa, pp. 5-662.

BURKITT, M. C. (1932) - A newly-discovered transition culture in North Spain, Prehistoric Society ofEast Anglia, IV,
2, pp. 42-45.

BUTZER, K. W. (1967) - Geomorphology and Stratigraphy of the Paleolitic of Budino, Eiszeitalter und Gegenwart,

Band 18 Ohringen/Wurt, pp. 82-103.
CARVALHO, G. S. de (1982) - Noticia sobre a eolizaf;8o durante 0 Quaternario no Iitoral minhoto (Portugal),

Cadernos de Arqueologia, 2, Braga, pp. 5-20.
- (1983) - Consequencias do frio durante 0 Quatermirio na facha litoral do Minho (Portugal), VI Reunion do

Grupo Espanol de Traballo de Quaternario (J. R. Vidal Romani e F. Vilas Martin eds.), Cuadernos do
Laboratorio Xeol6xico de Laxe, 5, Coruna, pp. 365-379.

CARVALHO, G. S. de; F. S. LEMoseJ. MEIRELES(1980) -Contribuic;:ao para 0 melhor conhecimento da estratigrafia
do Quaterm\rio do litoral minhoto e das industrias associadas, Comunicaroes dos Serviros Geoldgicos de
Portugal, 66, Lisboa, pp. 135-142.

- (1982) - Estratigrafia do Quaternario e 0 PaleoHtico do Litoral Minhoto (Portugal). Notlcia dos trabalhos em
curso, Cadernos de Arqueologia, 2, Braga. pp. 75-91.

- (1983) - 0 Quaternario do Minho. Estado actual dos nossos conhecimentos. Col6quio Inter-Univ-ersitario de

Arqueologia do Noroeste, Portugdlia, 4/5, Porto, pp. 13-20.
CLARK, G. A. (1976) - El Asturiense Cantabrico, Bibliotheca Prehistorica Hispana, Xlll, Madrid.
CLIMAP PROJECT MEMBERS (1976) - The surface of the Ice-Age Earth, Science. Washington, 191 (4232), pp.

1131-1137.

- (1981) - Seasonal Reconstructions ofthe Earth's surface at the Last Glacial Maximum, The Geological Society of
America. Boulder (Colorado).

Cadernos de Arqueologia, Serie lI, 3, 1986, pp. 11-147



76 Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaternar;o do Iitoral minholo a norte do rio Lima

COSTAS, M. Fernandez (1929) ~ As Industrias Liticas d'A Guardia, Nos, Coruna, 64, pp. 3-18.

- (1930) - Notas en col. do Asturiense oa bisharra d'A Guardia. Nos, 83. Coruna, pp. 5-10.
Couo.;;. A.; G. COUDI::·GAUSSEN e S. DAVEAU (1983) - Nouvelles observations 'sur la glaciation des montagnes du

Nord-Ouest du Portugal, VI Reunion du Grupo Espanal de Traballo de Quaternario (J. R. Vidal Romani e F.
Vilas Martin eds.), Cuadernos do Laborotorio Xeo16xico de Laxe, 5, Coruna,.pp. 381-393.

COUDI::-GAUSSEN, G. (1978) - Confirmation de "existence d'une glaciation wurmienne dans les montagnes du

Nord-Ouest du Portugal, CR.s.m., Soc. Geol. France, I, Paris, pp. 34-47.
- (l981) - Les Serras da Peneda et do Geres - Etude geomorphologique. Mem6rias do Centro de Estudos

Geognificos, 5, Lisboa.
DAVEAU, S. (1984) - L'Epoque Glaciaire au Portugal: probU:mes methodologiques, Communication aux Primeiras

Jornadas de £Studo, Norte de Portugal-Aquitania, Porto.
DUPLESSY, J. C., G. DELIBRIAS,J. L. TURON, C. PUJOLeJ. DUPRAT(1981) - Deglacial warmingofthe Northeastern

Atlantic Ocean: correlation with the paleoclimaticevolution of the european continent, Paleogeography, Paleoclima

tology Palaeoecology, 35, Hague, pp. 121-144.
FEIO, M. (1948) -Notas Geomorfol6gicas. 1- Reflexoes sobreo relevo do Minho.II-Em tornoda interpreta"ao

dos terra"os do rio Minho, Boletim da Sociedade Geologica de Portugal, VII, 1/2, Lisboa, pp. 33-54.

FERREIRA, A. de Brum (1983) - Problemas de evolu"ao geomorfol6gica quaternaria do Noroeste de Portugal, VI
Reunion do Grupo Espanol de Traballo de Quaternario (J.R. Vidal Romani e F. Vilas Martin eds.), Cuadernos

do Laboratorio Xeoloxico de Laxe, 5, Coruna, pp. 311-330.
FONTES, J. (1925) - esta"ao paleolitica de Camposancos (Pontevedra, Espanha), Broteria, I, Lisboa, pp. 7-16.
FOURNIER, R.-A. (l974) - Les owUs sur galets dusite minde/ien de Terra Amata, These Univ. de Provence, Travaux

du laboratoire de Geologie Historique et de Paleontologie.
FREEMAN, L. G. (1975) -.Acheulian Sites and Stratigraphy in Iberiaand Magreb, After the Australopithecines(K. W.

Butzer e G. Isaac eds.), Hague, pp. 661-744.
GUILLlEN, Y. (1962) - Neoglaciaire et tardiglaciaire: gechimie, palynologie, prehistoire, Annales Geografiques 71,

383, pp. 1-35.

J ALHA Y, E. (1928) - Laestaci6n asturiense de La Guardia (Galicia), Bol. Com. Provo Monum. Hist. Art. Orense, VIII,

179, Orense, pp. 169-186.
- (1929), - Algumas notas sobre 0 Asturiense da Galiza, Associaci6n Espanola para el Progresso de la Ciencias,

Congresso de Barcelona, Sesi6n del 26 de mayo, Vlll, Madrid, pp. 191-193.
- (l933a) - Alguns raspadores da industria galaico-minhota de tipo Asturiense, Revista de Arqueologia, I,IV, pp.

1-4.
- (1933b) - Uma nova hip6tese sobre a utiliza"ao da industria Utica de tipo asturiense, Vol. de Homenagem a

Martins Sarmento, Guimarlles, pp. 145-149.
- (l933c) - Serao pre-asturienseas as estacoes pre-historicas do litoral galaico-minhoto?, BrOleria, XVI, 2, Lisboa,

pp. 102-108.

JALHAY, E. e A. do Paco (1941) - Paleo e Mesolitico Portugues, Anais da Academia Portuguesa de Historia, IV,
Lisboa, pp. 11-113.

J ELGERSMA, S. (1979) - Sea-level changes in the North Sea basin, The Quaternary ofthe North Sea (E. Oele. R.T.E.

Schl1ttenhelm e A. J. Wiggers eds.), Uppsala, pp. 233-248.
JORGE, V. O. (1974) - Complexos industriais de seixos afeicoados no mundo - Uma panorAmica, Arqueologia e

Hisloria, V, Lisboa, pp. 7-53.
KENNETT, J. (1982) - Marine Geology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
LEMOS, F. S. (1982) - 0 Shio Arqueol6gico da Gelfa. Nodcia preliminar, Cadernos de Arqueologia, 2, Braga, pp.

21-48.
LOPEZ, M. J. (1931) - Ligeras consideraciones sobre el problema del paleolitico y otras culturas en el Bajo Mino (La

Guardia), XV Congres International d'Anlhropologie et d'Archeologie Pdhistorique, IV Session de ['Instilut

International d'Anlhropologie, sep., Portugal, 21-30 Septembre 1930 (Coimbra-Porto), pp. 1-8.

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3, 1986, pp. 11-147



Jose Meireles, Problemas e perspectivas do-Qua/erndrio do Ii/oral minhoto a norte do rio Lima 77

LUMLEY, H. de (1971) - Le paleolithique infhieur et moyen du Midi mMiterraneen dans son cadre geologique. Tome

l/: Bas-Languedoc - Roussillon - Catalogne, V supplement AGallia Prehistorique, Ed. C.N.R.S., Paris.

MACHADO, F. F. (1932) - A Estal;ao Asturiense de Rodanho, Trabalhos da Associarao dos Arquedlogos POrfugue

ses, 11, Lisboa, pp. 99-114.

MAR Y, G..( 1982) - R61e probable de l'isostasie dans les modalites de la transgression holocene sur la c6te atlantique

de l'Europe et de l'Afrique, Bufletim de f'Association Franraise pour I'Etude du Quaternaire, 2.8 serie, 9 (I), Paris,

pp. 39-45.
M AUR Y, J. (1974) - La position stratigraphique de I'Asturien des p1ages portugaises entre Lima et Minho, Traveaux

de I'lnstitut d'Art Prehistorique de f'Universite de Toulouse, XVI, Toulouse, pp. 217-238.

MAURY, J. (1977) - Typologie et Prehistoire de l'Asturien du Portugal, B.A.R. Supplementary Series 21, Oxford.

MCCAVE, 1. N., V. N. D. CASTON e N. G. T. FANNIN(l978) - The Quaternary ofthe North Sea, British Quaternary
Studies. Recent Advances, (F. W. Shotton ed.), Clarendon Press, Oxford, pp. 187-204.

MCINTYRE, A. e N. G. K IPP( 1976) - Glacial North Atlantic 18,000 years ago: a CLIMAP reconstruction, Investigation

of Late Quaternary Paleocenagrophy and Paleoclimatology (R. M. Cline e J. D. Hays eds.), The Geological

Society of America, Memoir 145, Boulder (Colorado), pp. 43-76.

MCINTYRE, A. W. F. RUDIJIMAN e R. JANTZEN (1972) - Southward penetrations of the North Atlantic polar front:

faunal and floral evidence of large-scale surface water mass movements over the last 225,000 years, Deep-sea

Research, 19, pp. 61-77.

MEIRELES, J. (1982) - A Jazida Paleolitica de Vila Praia de Ancora (Norte) - Primeiras sondagens, Cadernos de

Arqueologia, 2, Braga, pp. 49-73.

MERGELlNA, C. de (1940) - EI Seudo Asturiense de la Guardia (Pontevedra), Boletin del Seminario de Estudios de

Arte y Arqueologia de la Universidad de ValJadolid, VI, 22-24, Valladolid, pp. 23-33.

MITCHELL, G. F. (1978) - Raised beaches and sea-levels, British Quaternary Studies. Recenrs advances (F.W.

Shotton ed.), Claredon Press, Oxford, pp. 169-186.

MORALEs, M. R. G. (1982) - £1 Asturiense y otras cul/uras locales. La explotacion de las areas litorales de la region
ctwtabrica en los tiempos epipaleoIiticos, Centro de Investigacion y Museo de Altamira - Monografias, 7,

Santander.

MORNER, N. A. (1971) - The position of the Ocean level during the interstadial et about 30.000 B. P. A discussion from

a climatic glaciologic point of viwe; Canadian Journal Earth Science, 8, 1, pp. 129-143.

MORZADEC-KERFOURN, M.-T. (1974) - Variations de la Iigne de Rivage Armoricaine au Quaternaire, Mem. Soc.

Geol. mineral. Bretagne, 17, Rennes.

MORZADEC-KERFOURN, M.-T. e J.-L. MONNIER (1982) - Chronologie relative des cordons Jittoraux pleistocl::nes de

Bretagne, Bull. de I'A.F.E.Q" N.o 97,2:1 serie, 12 (I), Paris, pp. 195-203.

NOON, H. (1966) - Les regions c6tieres de la Galice (Espagne). Etude Geomorphologique, Paris.

NUNES, J. de C. (1959) - Tres n6tulas de Arqueologia pre-historica. I - Urn novo aspecto do complexo litico

ancorense, Revista de Guimaraes, LXVII, 1-2, Guimadies, pp. 192-195.

PACO, A. do (1929) - Estal;ao Paleolitica de Carrel;o, Broteria, IX, 3, Lisboa, pp. 157-170.

- (1930) - Estal;ao Asturiense de Carrel;o, Broteria, X, 3 e 4, Lisboa, pp. 160-170 e 214-220.

- (1931) - 0 Paleolitico do Minho, X V Congres International d'Anthropologie & d'Archeologle Prehistorique, IV
Session de I'lnstitut International d'Anthropologie, Portugal 21-30 Septembre 1930 (Coimbra-Porto), pp.

302-310.

- (1940) - Revisao dos problemas do paleolitico, mesolitico e asturiense, Congresso do Mundo Portugues, I,
Lisboa, pp. 131-158.

PINTO, R. de SERPA (1928) - 0 Asturiense em Portugal, Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e
Etnologia, IV, I, Porto, pp. 5-44.

- (1932) - Notas para urn plano de estudos geologicos entre Minho e Lima, Anudrio do Distrito de Viana do
Castelo, I, Viana do Castelo, pp. 27-28.

Cadenzos de Arqueologia, Serie 11,·3, 1986, pp. 11-147



78 Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do litora/ minholO a norte do rio Lima

RIBEIRO, A" M. T. ANTUNES, M. P. FERREIRA, R. B. ROCHA, A. F. SOARES, G. ZSYSZEWSKI, F. M. de ALMEIDA, D. de
CARvALHoe J. H. MONTEIRO(1979) -Introduction ato Geologie Generate du Portugal. Servir.;os Geol6gicos de

Portugal, Lisboa.
ROCHE, H. (1980) - Premiers ourUs tailles d'Ajrique, Societe d'Ethnologie, Paris.

RUDDIMAN, W. F. e A. MCINTYRE (1973) - Time-transgressive deglacial retreat of polar waters from the North
Atlantic, Quaternary Researche, Vol. 3, pp. 117-130.

- (1976) - Northeast Atlantic paleoclimatic changes over the past 600,000 years, Investigation of the Late
Quaternary Paleoceanography and Paleoclimatology (R. M. Cline e J. D. Hays eds.), The Geological Society oj

America, Memoir 145, Boulder (Colorado), pp. 111-146.

- (1981) - The North Atlantic Ocean during the last deglaciation, Paleography, Paleoclimatology, Palaeoecology,

35, Hague, pp. 145-214.

SANTA-OLALLA, J. M. (1941) - Sobre el Neolitico Antiguo en Espana, Atlantis, Aetas y Memorias de la Sociedad

Espanola de Antropologia, Etnografia y Prehistoria y Museo Etnol6gico Nacional, XVI, Cuadernos I e II,

Madrid, pp. 90-105.

SANTOS, M. C. (1967) - EstalVaQ,paleolitica de Veiga da Areosa (Viana do Castelo), Revista de Guimaraes, LXXVII,

1~2, Guimaraes, pp. 81-102.

SANTOSJ UNIOR, J. R. (1941) - A prop6sito del pretendido rejuvenecimiento del Asturiense de La Guardia, Ampurias,

Ill, Barcelona, pp. 135-138.

SIMONE, S. (1980) - Choppers et bifaces de l'Acheuteen mediterraneen, Musee d'Anthropologie Prehistorique de

Monaco, Principaute de Monaco.

SONNEVILLE-BoRDES, D. de eJ. PERROT( 1954) - Lexique typologique du Pateolithique superieur. Outillage lithique.

I) Grattoirs. II) Outils solutreens, Bulletin de la Societe Prehistorique Franraise, 51, Paris, pp. 327-335.

- (1956) - Lexique typologique du Paleolithique superieur. Outillage Iithique. IV) Burins, Bulletin de la Societe

Prehistorique FranlVaise, 53, Paris, pp. 408-412.

T AVOSO, A. (1972) - Les industries de la moyenne terrasse du Tarn aTecou (Tarn), Bulletin du Musee Anthropologie

et Prehistoire, 18 Monaco, 18, pp. 113-144.

- (1979) - Le Paleolithique inJerieur et moyen du Haut-Languedoc. Gisements des terrasses alluviales du Tarn, du

Dadou, de /'Agout, du Sor et du Frequel, These Doctorat es Sc., Univ. Provence.

TEIXEIRA, C. (1949) - Plages anciennes et terrasses fluviatiles du littoral du Nord-Ouest de la Peninsule lberique,

Boletim do Museu e Laborat6rio de Mineralogia e Geologia da Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa,

5~ serie, 17, Lisboa, pp. 3-18.

- (1952) - Os terralVos da parte portuguesa do rio Minho, Comunicaroes dos Serviros Geo16gicos de Portugal,

XXXIII, Lisboa, pp. 221-245.

- (1953) - A evolulVao paleogeognHica do Noroeste portugu~s, Revista de Guimaraes, LXIII, Guimaraes, pp.

698-703.
TEIXEIRA, C. eC. T. deAssUNCAo(1961) - Carta Geologica de Portugalnaescalade J/50.000. Notfciaexplicativada

Jolha J-C (Caminha), ServilVos Geol6gicos de Portugal, Lisboa.

TEIXEIRA, C., A. C. MEDEIROS e C. T. de ASSUNCAO (1965) - Carta Geologica de Portugal na escala de J/50.000.

Notfda explicativa daJolha 9-A (Povoa do Varzim), ServilVos Geol6gicos de Portugal, Lisboa.

TEIXEIRA, C., A. C. MEDEIROS (1969) - Carta Geologica de Portugal na escala de J/50.000. Notfcia explicativa da

Jolha SoC (Barcelos), ServilVos Geol6gicos de Portugal, Lisboa.

TEIXEIRA, C., A. C. MEDEIROS e A. P. COELHO(1972) - Carta Geologica de Portugal na escala de J/50.000. Notfcia

explicativa daJolha S-A (Viana do Castelo), ServilVos Geol6gicos de Portugal, Lisboa.

TEIXEIRA, C. e F, GONCALVES (1980) - lntrodurao it Geologia de Portugal, Instituto Nacional de InvestigalViio

Cientifica, Lisboa.

TERS, M. (1976a) - Les \ignes de rivage quaternaire de la cote atlantique, La Prehisthoire Franraise (H. de Lumley

ed.), I, ed. C.N.R.S., Paris, pp. 333-341.

- (1976b) - Les Iignesde rivage quaternaire de la cote atlantique, La Prehisthoire Franraise(J. Guilllaine ed.), II, ed.

C.N.R.S., Paris, pp. 27-30.

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3, 1986, pp. 11~147



Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do Iitoral minhoto a norte do rio Lima 79

TIXIER, J. (1956) - Les hachereaux dans l'Acheuleen nord aficain. Notes typoiogiques, Congres de Prehis(oire
Franraise, 15 session, Poitiers~Angouleme, Poitiers, pp. 914-923.

VARELA, J. M. V. (1980) - Nuevos datos y perpectivas sobre el Camposanquiense de Galicia, £1 Museo de
Pontevedra, XXXIV, Pontevedra, pp. 69-78.

VEGA DEL SELLA, Conde de la (1923) - £1 Asturiense. Nueva industria Pre-Neolitica, Comisi6n de Investigaciones
Paleontol6gicas y Prehistoricas, Memoria Num. 32 (Serie Prehistorica NOm. 27), Museo Nacional de Ciencias
Naturales, Madrid.

VIANA, A. (1929) - A estaIYao asturiense de Areosa - Viana do Castelo. Portucale, II, pp. 24-38 e 185-213.
- (1930) - Esta90es paleoliticas do Alto-Minho, Portucale, III, n.O 15, pp. 189~235.

- (1940) - Os problemas do Asturiense portugues, Congresso do Mundo Portugues, l, Lisboa, pp. 169-194.
- (1952) - A proposito do PaleoHtico minhoto. Broteria, LVIII, 6, Lisboa, pp. 656-673.

ZBYSZEWSKI, G. (1940) - Contribution it l'etude du littoral quaternaire au Portugal, Anais da Faculdade de Ciencias
do Porto, 25, Porto, pp. 48-63 e 95-125.

- (1943) - La classification du Paleolithique ancien et la chronologie du Quaternaire du Portugal, Boletim do
Sociedade Geologica de Portugal, II, 2-3, Lisboa, pp. 1-113.

- (1957) - Le Quaternaire du Portugal, Boletim do Sociedade Geologica de Portugal, XII, 1-2, Lisboa.

- (1971) - Carta Geologica do Quaterndrio de Portugal no escala de 1/1.000.000. Notfcia explicativa, ServiIYos
Geologicos de Portugal, Lisboa.

ZBYSZEWSKI, G. e C. TEIXEIRA (1949) - Le niveau quaternaire marin de 5-8 metres au Portugal, Boletim do Sociedade
Geologica de Portugal,VlII, 1-2, Lisboa, pp. 3-8.

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3,1986, pp. 11-147





ESTAMPA I

N

S.OO"'HiOI

• VILA PIWt. 01 ANeOR ...

GALIZA

(E S PA N HAl

K•

• GELFA

•"'.E

• MOHlIMOIII
• C""Rl!~O

• tASfELQ DO N!JYA

" oe. ...

• "'''lllHKAS

_ESTEll.
• LAUNOOS

.. ""'•

• ESCAVAIfOES •
K.

Carta de localiza'Yilo da regUia estudada e das jazidas referidas no texto.



ESTAMPA II

GEL FA
SECTOR ...

A

B

F'
N

~
• ,
~

D N'

e

T

p

s

Q

o

N

u

M

• • • •

Planta do Sector A das escava~oes de Forte do Clio (Gelfa).



+g
<D

"~

+
g
o

"~

E
o
o
~

"N

ESTAMPA III

•

-<
6
0

.~
-0

-0
ll,

~
0

-<

I

~

E

I

U
"

0

E

I

<Il

0
<D

0

E

I ,g

0

~

0

E

N

0

U

"
-;

0
0

0

N

"
-0

N

t!
N

0..



ESTAMPA IV

x =300 +
~N

x= 100 + x= 100 +

Z =7.00

Z = 6.00

Z =5.00

Z = 4.00

{!fj) granito

o quartzito

~ xisto

Forte do Caa. Sector A. corte geo16gico A-B.

GELFA 81

Perfil A_B IesteJ

m



ESTAMPA V

+
6
ci

"~

+
§

+
•

+

+

+
§

+

~
"N

~
"N

~
"N

~
~

~
;0 co
il: -
~ ~

+

+

+ +

+

+ +

y+

'"
+

8
+

';0
-0+

'0
~

+

2
u0

~ "
+ 'e

8
+

• ,
~ ~

.(
+

~ 0 ~
+

II
u

+

<Il

+
+

ci••
+

u
0
'0

1!"
0

" ..•
"N

•



ESTAMPA VI

y=o,oo-:- 100-1
-, I

I200--, I

Z =15,5 m

Z =15,0 m

~ ALTERITE GRANiTICA

I Forte do Clio. Sector B, corte geol6gico B-C.

IY-OOO --- , I

Z =12,5m

Z =12,0 m

Z =11,0 m

o QUARTZITO

2 Forte do Cao. Sector C, corte geologico C-D.

I100--, I

GELFA 81/82 (Hospital)

Sector B
Perfil BC

o
!

m

GELFA 81/82 {Hospital!

Sector C
Perfil CD

o

m



ESTAMPA Vll

I200- - -, I

Z = 8,00 m

Z =7,00 m

Z=6,OOm

Z=5,OOm

y= 0,00 -:--

+

+
+ +

+

100-1
-, I

+ + +
+

+

@ GRANITO

o QUARTZ ITO

Forte do Cao - Praia. Sector D, corte geologico A-B.

GELFA 81/82 (Forie!

Seclor 0
Perfil AB

m



ESTAMPA VlIl

.;.-/:
.::."

2

Gelfa, Sector A. Camada 13A: Ie 2 - Seixo afeic;:oado unifacial distal. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA XI

2 3

Gelfa. Sector A. Camada 13A: 1 - Pico; 1 - Seixo afeil;oado unifacial distal e 3 - Percutor. (Esc. 2:3).
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Gelfa. Sector A. Camada I3A. Nucleo (Esc. 3:4).
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Gelfa, Sector A. Camada 13A: I ~ Seixo afei~oado unifacial distal e 2 - Lasca retocada. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XIV

Gelfa, Sector A. Camada 13A Nucleo (Esc. 3:4).
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2

Ge1fa, Sector A: I - Pica (Camada 130) e 2 - Pico de «Cresses» (Camada 15). (Esc. 2:3).
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Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- «Hachereau)) sobre seixo (tipo «Terra Amata)) e 2 - LAmina. (Esc.

2:3).
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Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- (Hachereau)) sabre seixo (tipo (Terra Amata~~) e 2 - Seixo
afeir;oado unifacial distal. (Esc. 2:3).
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Gelra, Sector A. Camada 15. Seixo afei~oado unifaciallateral (Esc. 2:3).



ESTAMPAXX

3

2

Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1 - Seixo afeic;oado unifacial distal; 2 - Seixo afeic;oado bifacial e
3 - Raspador simples concavo. (Esc. 2:3).
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Gelfa. Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- Raspador transversal; 2 - Denticulado e 3 - Lasca retocada. (Esc.
2,)).



ESTAMPA XXII
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3

4

Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- Raspador transversal; 2, 3 e 4 - Denticulado. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXIII

2

Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1· Nucleo prismatico e 2 - Denticulado. (Esc. 2:3).
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Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1 - Utensilio denticulado; 2 - Raspador sabre a face inferior e
3 - Raspador denticulado. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXV

3
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Gelfa. Sector A. Camada 16: 1 e 2 - Seixo unifacial distal e 3 - Percutor. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXVI
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Gelfa, Sector A. Camada 16: Ie 2 - Seixo unifacial distal. (Esc. 2:3).

2
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Gelfa, Sector A C. . amada 16-1 2e3 .
distal. (Esc. 2:3). .• - Selxo afei~oado

ESTAMPA XXVll
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Gelfa, Sector A. Camada 16: I e 2 - Seixo afeilJoado unifacial distal. (Esc. 2:3).
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Gelfa. Sector A. Camada 16: I - Raspador simples direito; 2 - Micro-seixo afei.yoado unifacial ((Encoche»'!);
3 - ((Encochel> simples sabre extremidade distal; 4- ((Beell alterno; 5- (cEncoche» retocada sabre extremidade distal e 6
- Denticulado. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA XXXI

Gelfa. Sector C. Camada I (conjunto eolizado); I - Seixo afeil;oado bifacial e 2- «Hachereaun (tipo I). (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXXII

VILA PRAIA DE ANCORA
SECTOR I

..

B

c

D

, 2 3

Cota media - 95 em

4

Planta do Sector I das escavac;:oes de Vila Praia de Ancora (Norte).
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Planta do Sector 2 das escava90es de Vila Praia de Ancora (Norte).
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ESTAMPA XXXVII
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Corte geologico Este.
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Corte geologico Norte.
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ESTAMPA XLI

2

3

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1, 2 e 3 - Pico (Esc. 2:3).



ESTAMPA XLII

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector l. Camada 3: 1 e 2 - Pico. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XLlIl
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1- Percutor; 2, 3~ Pico e 4 - Micro·seixo afeil;oado unifacial. (Esc.
2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector l. Camada 3: 1 - Pico; 2 e 3 - Micro-seixQ afei90ado unifacial. (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1- Seixo afei90ado unifacial·distal e 2 - Denticulado. (Esc. 2:3),
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ESTAMPA XLVIII
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1,2 - Denticulado; 3 e 4 - Faca de dorsa naturaL (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: I - Raspador sabre .a face inferior; 2 - Denticulado;
3 - Raspador duplo, alterno. convexo-c6ncavo; 4 - Denticulado; 5 - Suril duplo sabre truncatura e 6 - Faca de dorsa

abatido (atipica). (Esc. 2:3).



ESTAMPA L
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3

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 4A: 1,2~ Seixo afeicoado unifacial distal; 3 - Seixo afeil;oado distal e 4
- «Bec» duplo. (Esc. 2:3).



ESTAMPA Ll

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 1. Camada 4A: 1- Seixo afeir;oado unifacial distal e 2 - Pico (extremidade distal

fracturada). (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 4A: 1 - Seixo afeir;oado unifacial distal; 2 - Denticulado e 3 - Pico (extremidade distal fracturada). (Esc. 2:3).



ESTAMPA Llll
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 4A: Seixo afeil;oado bifacial (Esc. 2:3).



ESTAMPA L1V

2

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Camada 48: 1 e 2 - Seixo afei,<oado bifacial. (Esc. 2:3).



ESTAMPA LV
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Camada 48: 1 - Micro~seixo afeil;oado unifacial distal; 2 - Seixo afeic;:oado
unifacial distal e 3 - Seixo afeic;:oado bifacial. (Esc. 2:3).



ESTAMPA LVI
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Vila Praia de AncaTa (NoTte). Sector 2. Camada 48: 1- Micro-seixo afeh,:oado unifacial distal; 2e 3- Seixo afeic;oado

unifacial distal. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA LVIII
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Vila Praia de Ancara (Norte). Sector 2. Camada 48: 1 e 2 ~ Raspador desviado; 3 - Raspador transversal
e 4 - Denticulado. (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancara (Norte). Sector 2. Camada 48: 1- lcBec» (Esc. I: I); 2 - Denticulado; 3 ~ Ponta de ((Quinson»;
4 - Denticulado; 5 - Raspador simples convexo e 6 - Raspador simples obllquQ. (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Camada 48: 1e 2- Seixo afeii;oado unifacial distal e 3- Raspador transversal.
(Esc, 2:3),
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ESTAMPA LXI

S.DOMINGOS

PLATAFORMA DE ABRASAO
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Plano geral da zona onde se efectuaram as escavat;:oes.



ESTAMPA LXII
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S. DOMINGOS- 83
SECTOR -1

0,5

I S. Domingos, Sector 1. Corte geologico SuI. m
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2 S. Domingos. Sector I. Corte geologico Norte.
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ESTAMPA LXV

S. DOMINGOS - B3

SECTOR-2

1 S. Domingos. Sector 2. Corte geologico Norte.

,, ,

2 S. Domingos, Sector 2. Corte geol6gico Oeste I.
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Mapa das diferenr;as verificadas. para os meses de Fevereiro e Agosto. oa temperatura das aguas superficiais do
oceano, durante 0 ultimo maximo glaciar (segundo CLIMAP PROJECT MEMBERS 1981).



ESTAMPA LXVII

LEGENDA

GEL C.9

GEL. e.s
GEL.C.IS

GEL. C.13A

V.P.A. C48 (8.2)

V.P.A. C3 (S.I)
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Poligono de frequ!ncias relativas acumuladas dos diferentes tipos de lascas verificadas nos conjuntos de materiais
analisados.
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Zona das Carvalheiras: noticia da campanha de escava~ao

de 1985.

Manuela Delgado
Francisco Sande Lemos

As circunstancias que deram origem aacc;ao de salvamento na zona das Carvalheiras,
assim como a localizac;ao e as caracteristicas da area em estudo, foram ja referidas em noticias
anteriores (DELGADO et alli 1984, 103; 1985, 159 a 164).

Por isso recordaremos, apenas, que a zona das Carvalheiras se situa no interior dum
quarteirao delimitado pelo Campo das Carvalheiras e pelas rnas do Matadouro, Visconde
Pindela, Crnz de Pedra e S. Sebastiao (Est. I).

as trabalhos realizam-se na plataforma inferior duma serie de tres, que tem como
coordenadas (Gauss) P-508,8/ M-175,1 e apresenta uma inciina9ao de Este/Sudeste para
Oeste / Noroeste (Est. II).

Lembramos ainda que as escavac;oes realizadas ate fins de 1985 cobriram uma area de
568m2, tendo posto a descoberto urn conjunto de ruinas romanas muito danificadas, especial
mente na zona sui e oeste, onde tiveram lugar destruic;oes intensas, com' desmontagem dos
muros ate aos alicerces, e onde sao inumeras as valas de roubo de pedra.

Este conjunto e ordenado por duas rnas perpendiculares entre si. A rua 1 com 12m de
comprimento e 2,lOm de iargura segue de Sul/Sudoeste para Norte/Nordeste, conservando
ainda grande numero de lages, muito irregulares e polidas pelo usa, que a pavimentam. A rua 2,
visivel numa extensao de 24,8m de comprimento e com 3m de largura est" orientada de
Oeste/ Sudeste para Leste/ Nordeste. 1nicialmente lageada, foi repavimentada em epoca tardia,
com uma amalgama de pequenos seixos de granito, terra e fragmentos de tijolos e ceramica.

Tambem os edificios do sec. I que as ladeavam sofreram importantes remode1ac;oes nos
sees. IV / V, conservando, todavia, os anteriores alinhamentos.

Dadas as destruic;5es referidas nos seetores Sui e Oeste, em 1986, programou-se 0

a1argamento da escavac;ao para Leste onde era maior a probabilidade de encontrar 0 desenvo1
vimento das eonstruc;oesja postas a deseoberto e tambern com vista a determinar 0 comporta-

Cadernos de Arqueologia, Serie 11, 3,1986. pp. 151-167
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mento da fua 2, dado ela constituir,juntamente com a rua I, alinhamentos importantes para a
definic;ao do urbanismo da cidade ramana.

Foram assim abertos mais 12 quadrados de 4x4 metros e ainda uma vala de sondagem de
2x4m na extremidade Oeste/Sudeste que posteriormente se entulhou, elevando-se a area
escavada, em fins de 1986, para 768m2 (Est. 1lI).

Se ecerto que os trabalhos em 1986 puseram a descoberto mais urn tr090 de 8m da Rua2
que mantem a mesma orientac;ao e caracteristicas e que atinge agora 34,5m de comprimento,
tambem e certo que as resultados finais desta campanha faram menos significativos que os da
campanha anterior, em consequencia da persistencia das destruic;oes e valas de Tauba de pedras

no sector sudeste e pela circunstancia de ser muito fraca a espessura dos sedimentos em toda a
area escavada. Em muitos sectaTes 0 substrata roehoso Quase aflora e a espessura maxima dos
sedimentos nesta area nao ultrapassa os 0,75m como pode ver-se no perfil da Est. IV.

Tais circunsUincias explieam que os muros eneontrados se limitem a pequenos segmentos
sem continuidade (Muros 38 e 47), se encontrem sempre reduzidos aos alieerces ou mesmo a
simples preparaf;ao desses alicerces eomo e 0 caso do muro 43 ou ainda asimples impressao da
vala de implanta9ao como no caso do muro 45 (Est.lll).

A fraca espessura dos sedimentos tambern nao permite valorizar 0 esp6lio proveniente das
valas de eonstrUl;ao dos muros com vista a sua dataf;ao pois que, dada a proximidade da
superfieie, eles incluem frequentemente, cerAmicas e outros materiais recentes.

Alem do pavimento da Rua 2, ja referido, deteetaram-se ainda 3 solos mais ou menos
frustes: 0 s7, formado por argila misturada com alterite granitica que Ihe da uma relativa
eonsistencia, nao estava no tro~o anteriormente eseavado deste espa~o entre 0 muro 16 e as
constru9aes do quadrante Nordeste. a S6, constituido por argila muito batida, pertencia ao
compartimento delimitado pelos muros 40, 41, 43 e 44. a material proveniente das valas dos
muros 40 e 44, excepcionalmente mais profundas, 0 aparelho dos muros e a remodela9ao
posterior neles levada a cabo fazem-nos admitir que possa perteneer a primeira fase destas
eonstru~5es. 0 s5, tambern de argHa ernuito poueo consistente e pareee passar sobre 0 que
resta do muro 39 pertencenie a I ~ fase.

Como aeontece em toda a zona das Carvalheiras e ja foi referido em noticias anteriores, 0

material proveniente desta interven~aoeabundante, apesar da fraca espessura dos sedimentos
e em eontraste com a pobreza das estruturas. Como exemplo desse contraste destacamos 0

conjunto de 53 moedas e II mascaraes de sHulas, encontrado junto do angulo constituido pelos
muros 45 e 46 (Est. V-2).

Sem prejuizo das interven9aes pontuais programadas que tern em vista resolver alguns
problemas cronol6gicos e de interpreta9ao das estruturas, pensamos que em 1987 sera dada
por concluida a interven~ao nesta area.

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3. 1986, pp. 151-/67
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Interven9ao Arqueo16gica na Zona PI (Antigas Cavalari
9as do Regimento de Infantaria de Braga)

Manuela Delgado
Alexandra L. Gaspar

I. Como resultado de negocia90es ocorridas em 17 de Mar90 de 1986 entre representantes
do Instituto Port\lgues do Patrim6nio Cultural, do Exercito, e da Camara Municipal deBraga,
foi finalmente encontrada a so1u91io para 0 longo e complexo processo de instala91io do Museu
de D. Diogo de Sousa.

o I.P.P.c. desistiu das suas pretensoes em rela91io ao Convento do P6pulo que ira ser
ocupado pela Camara, e 0 Exercito cedeu, para a instala~ao do Museu, urn terreno situado na
rua dos Bombeiros Voluntarios, na vertente Sui da Colina da Cividade, no interior da chamada
Zona Arqueol6gica de Braga (Est. I).

Tendo em vista a elabora91io do projecto de constru91io do edificio do Museu, 0bteve-se a
ajuda do Municipio para a limpeza do terreno, coberto por dense matagal e fiuito entulho.
Posteriormente, urn top6grafo do I.P.P.c. procedeu ao respectivo levantamento a escala
1:500.

A proximidade do terreno em rela~ao a zonas importantes, dentro do contexte do
urbanismo de Bracara Augusta (Termas do Alto da Cividade; eventual area do Forum; Domus
de Santiago; ruinas da Cividade de Baixo - I), e os achados fortuitos ocorridos na sua
vizinhan~a (entre os quais se destacam uma inscric;:ao votiva, duas aras, restos de mosaicos
pertencentes a uma piscina), induziam a admitir a existencia de vestigios com interesse
arqueol6gico.

Nesta perspectiva decidimos efectuar as necessarias sondagens que se iniciaram em Junho
de 1986.

o esp6lio recolhido foi depositado nas instala90es provis6rias do Museu D. Diogo de
Sousa, assim como a documentac;:ao, tratada pelo laborat6rio fotognifico do Museu e pelo seu
gabinete de desenho.

Cadernos de Arque%gia, Serie II, 3, 1986, pp. 151-167
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2. 0 terrena prospectado situa-se a leste da Rna dos Bombeiros Voluntarios e corres
ponde a urn rectAngulo com c. 70 metros de comprimento e 40 metros de largura, cobrindo uma
area de c. 2.800 metros quadrados.

Ao longo desse rectangulo dispoem-se as ruinas de duas constru~oes, tambern rectangula
res, pertencentes as antigas Cavalari9as do Regimento de Infantaria de Braga.

3. Para efeitos de registo arqueo16gico, 0 terrena reeebeu a designac;ao provisoria de Zona
das Cavalari9as (CVL 86).

Aqui foram abertas tres valas de sondagem (Est. VI).
A orienta9ao dos eixos da quadricula previamente estabelecida foi adaptada ao alinha

mento da rua e dos mUTOS das cavalaric;as. Os eixos ficaram, assim, orientados a Norte, com urn
desvio de 6' 45' em rela9ao ao Norte Magnetico (ano de 1986).

A escava9ao da primeira vala (86 B/ C-4/ 5), ate a rocha, numa profundidade de 2,40
metros 'nao revelou a presenc;a de quaisquer estruturas. 0 terreno encontrava-se totalmente
remexido, teo.do fornecido ceramica moderna nos estratos mais profundos.

A segunda vala de sondagem (CVL 86 0/ E-9) subdividida a profundidade de 1,40 metros,
por economia de esfor~os, apenas se desenvolveu na parte SuI. Neste sector, a 2,12 metros de
profundidade, deparamos com urn pavimento de opus signinum, bastante alterado e os
vestigios do derrube de urn muro que se estendiam para fora do limite da sondagem.

Foi necessario, todavia, entulhar esta vala a fim de permitir a passagem da rnaquina para
remo~ao de terras e lixos, indispensavel aos trabalhos do levantamento topografico ja referido.

A terceira vaia (CVL 86E-14 e F-14), no topo Norte, com uina area inicial de 4 x 3,80
metros, foi sucessivamente alargada em consequencia dos vestigios postos a descoberto e que
cobrem actualmente, uma area total de 45,2 metros quadrados (Est. Vll1 e IX).

Nesta area foram postas a descoberto sob 0 pavimento empedrado pertencente as Cavala
ri9as (Est. VII):

1 - urn po~o com 0,90 metros de diAmetro interno, revestido de pedras rectangulares
formando urn aparelho muito regular. A parte externa do pOl;o era constituida por
urn murete que se apresenta quase totalmente destruido. 0 conjunto e circundado
par duas fiadas de tijoleira. Esta em curso a escava9ao do seu interior (Est. Vll1-2);
2 - alicerces dum muro circular que se estende para Noroeste sob a parede Norte das
Cavalari9as;
3 - vestigios dum outro muro que parece limitar a Norte a area do p090 (Est. IX-I);
4 - restos duma canaliZal;3.0 que se estende no sentido Leste-Oeste, em parte adossada
ao muro referido em 2;
5 - urn pavimento constituido por lajes de pedra em forma de rectAngulos e losangos
alternada e regularmente e assentes numa camada compacta de terra e argila (Est. IX-2).
Admite-se que este pavimento, caracteristico do sec. XVI1, possa estar relacionado
com 0 palacio d~s Condes de S. Martinho a quem 0 terreno pertencia.

Cadernos de Arqueologia, Serie 11, 3. 1986. pp. 151-167



SaJvamento de Bracara Augusta - Notfcias 157

A rela~ao estratigrafica entre as estruturas encontradas nao esta ainda esclarecida, preju
dieada que foi pela eireunstaneia do muro refe.rido em bse estender sob a parede Norte das
Cavalari~as; pela destruit;ao no sector, desse mesmo mnro e da canaliza~ao adjacente referida
em 4; e sobretudo pela presen~a duma grande vala de roubo de pedra - eujo enehimento
forneeeu grande quantidade de eeramiea de todas as epoeas - a qual destruiu parte do
pavimento do sec. XVII, as fiadas superiores de pedra que formavam a bordadura do po~o e
grande parte do muro referido em 3, que lhe limitava a area, a Norte.

Cadernos de ArqueoJogia, Serie II, 3.1986. pp. 151-167





ESTAMPA I

Localizac;ao das areas de intervencrao no ambito do Salvamento de Bracara Augusta: 1 Cardoso da Saudade; 2 Rua de

N.a s.a do Leite; 3 Quinta do Fujacal; 4 Zona das Carvalheiras; 5 Termas romanas do Alto da Cividade; 6 Semimirio

de S. Tiago e 7 Zona do antigo Quartel das Carvalheiras. (Esc. 1:5000).



ESTAMPA II
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~ Area escQvada. 1986

" 20 "
Planta topogrlifica da Zona das Carvalheiras com a area escavada (Esc. I: 1000).



C 10
'~'W

C l1

i:??:,C~-,;---

"

ESTAMPA III
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Planta esquematica da Zona das Carvalheiras (Esc. 1:200).
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ESTAMPA V

I Mascaroes de asas de sltula.

2 Local do achado.



ESTAMPA VI

CVL 86 ElF - 14

'"I
OJ

o
'<>
~

-J
>
U

CVL 86 B/C - 4/5

BRACARA AUGUSTA

CAVALARICAS -C,VL.86187_

!

Planta topografica com implantat;:ao das valas de sondagem (Esc. 1:500).
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ESTAMPA VIII

1 Vista geral das Zonas CVL 86: EI4 e F14.

2 PaIVa encontrado·na Zona CVL 86: F14.



ESTAMPA IX

1 Muro com canalizal;ao ado.;:ada CVL 86: F14.

2 Vista parcial do pavimento que cobria toda a Zona CVL 86: 140.





DOCUMENTOS





Documenlos 171

Documentos para a Hist6ria do Museu de D. Diogo de
Sousa. III

Eduardo Pires Oliveira

Revitaliza~io do Museu de D. Diogo de Sousa

Vimos em artigos anteriores, publicados nesta mesma revista I, as atitudes da popula9aO e
das autoridades bracarenses em rela~iio acria~iio em Braga de urn Museu de arqueologia. Em
duas linhas diremos que 0 Museu nao foi apenasobra dos poderes constituidos, mas tambem, 0

resultado de urn longo processo de luta duma camada esclarecida da popula,iio, durante a
monarquia e, de certo modo, da propria mentalidade educadora da primeira Republica.

Pelo Decreto-Lei n.O 4011, de 28 de Mar,o de 1918, 0 museu foi finalmente criad02.
Institul-lo foi simples: para tal bastou a publica,iio no Diario da Republica de urn texto,
dizendo que 0 Museu estava criado e ficaria instalado no Pa90 Arquiepiscopal.

o Decreto-Lei, alias, pouco mais adiantava: as colec90es seriam «(todos os objectos com
valor artistico ou hist6rico do distrito de Braga, com excep9aO dos da cidade de Guimaraes,
inventariados de harmonia com 0 Decreta com for,a de lei, de 20 de Abril de 1911, pelos
abjectos do mesmo valor em posse da Camara Municipal de Braga, par cedencias au depositos
.. )}; teria como pessoal «urn director conservador. .. e urn guarda... que serao nomeados pelo
Governo... )}; e, finalmente, 0 museu ficaria a cargo da Camara Municipal, «a qual provera
somente as despesas do pessoal e material por meio dos rendimentos do municipio}}.

I~ As primeiras e segunda partes da hist6ria do Museu foram publicadas nos nPs 1e 2, 2.aserie destes Cadernos
de Arqueologia (OLIVEIRA e FERNANDES 1984; OLIVEIRA 1985).

2~ No artigo, em adenda. publicamos 0 texto integral deste Decreto-Lei. Ver OLIVEIRA (1985).

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3, 1986. pp. 171-195
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1. Instala~iio do Museu

Se 0 museu tinha sido de dificil cria~iio, mais dificil se the augurava a vida:

Documentos

- 0 Governo cedia-Ihe apenas 0 local de instala~iio: 0 Pa~o Arquiepiscopal, que estava,
nao s6 parcialmente ocupado por particulares e diversas entidades oficiais, mas
t~mbem. se encontrava em ruinas oa ala oeste, estando em bastante mau estado de
conservac;ao todo a restante edificio;

- a museu. embora criado pete governo teria que viver de subsidios da CAmara Munici·
pal, que nunea mostrara vontade efectiva de 0 criac;

- nao possuia urn esp6lio que Ihe servisse de base, pais dispunha apenas das «colecc;5es)
da Camara Municipal de Braga;

- final mente, 0 museu era criado com urn director e urn guarda, mas a nomear
posteriormente.

Toda esta estranha e dificil conjuntura, nada benfazeja, ira manter-se durante 72 anos. Ela
explica que a vida do Museu se assemelhasse it. de urn morto-vivo, apenas reveladapor urn au
Dutro facto de samenos imporHincia, nunca tomando aCl;oes concertadas, nunca abrindo as
portas, e, pior,. nunca organizando as suas colecl;oes, nem as inventariando.

Curiosamente, tambern a partir desta data e muito pequena a participal;ao dos cidadaos
na vida, no crescimento e na animal;ao do museu; as fontes de que nos socorremos (algumas
pessoas idosas, 0 «copiadof» de oficios do museu, as actas das sessoes da Camara e os jornais
diarios bracarenses Diario do Minho e Correio do Minho) muito pouco nos adiantaram; estes
jornais nada dizem sobre 0 museu e 0 facto etanto mais significativo quanta eles constituem
urn repositorio notavel de textos e estudos sobre 0 Patrimonio Cultural de Braga e do Minho e
foram dirigidos, em diversos periodos da sua hist6ria, por notaveis pessoas de Braga3.

Revelador tambern da vida letargica do Museu e 0 facto de so dois meses apos a sua
crial;ao, serfeita a nomeac;ao de Alberto Feio para 0 cargo de director, de que tomaria posse a
10 de Julho; so em 2 de Setembro sera nomeado 0 guarda que tinha 63 anos de idade; e so em 14
de Junho, do ana seguinte, 0 Museu entrara na posse das instala~iies que the tinham sido
afectadas.

Se a nomea~ao de Alberto Feio podera hoje parecer-nos justa, depois de toda a sua
notavel acc;ao em prol do Museu4, nao devemos esquecer que ele era essencialmente urn
bibliotecario e que, muito justamente, sonhava com 0 dia em que pudesse instalar a «sua»
biblioteca em condic;oes capazes e decentes5. 1:, alias, por acc;ao sua que, nao s6 0 Governo

3 - Ainda nao ha nenhum estudo sobre a vida politica, social oli cultural de. Braga durante este periodo.
Vejam-se, contudo, para 0 caso destes dois jornais, os nossos trabalhos OLIVEIRA (1982) e (1984).

4 - Ver OLIVEIRA (1985).

5 - Sobre a historia da Biblioteca e Arquivo Distrital e sobre Alberto Feio veja-se FElO (1920) e (1984).
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destina il Biblioteca Publica de Braga uma grande parte do Pa<;o Arquiepiscopal que, como
vimos, em Mar~o de 1918 entregara ao Museu, mas, tambern, se fazem obras de restauro na ala
Oeste e medieval do Pa<;o. Com casa nova e restaurada em 1934, Alberto Feio acharia que todo
o tempo era pouco para transferir para este edificio a biblioteca e arquivo e em seguida
organiza-Ios.

Deste facto ressentir-se-a fortemente a museu, que assim ficaya com urn director pouco
mais que nominal e, por conseguinte, duplamente insuficiente, para levar a cabo as mliltiplas
tarefas que se impunham.

Durante alguns anos, porem, Alberto Feio persistiria ainda com algum empenho na luta
pela recupera<;ao da ala do Pa<;o afecta ao Museu e pela obten<;ao de pe<;as para as suas
colec~oes.

A reconstru~ao do edificio era urn problema que nao tinha solu~ao nada facit.
De facto, apcs 0 liberalismo, a quase totalidade do edificio fora cometido a organismos

publicos, ficando apenas algumas dependencias, com entrada pelo Largo do Pa<;o, reservadas
para residencia do Arcebispo; posteriormente varias outras foram usadas como sedes de
quarteis, corpora~oes de bombeiros, residencias particulares, etc.

Com 0 advento da Republica, 0 Arcebispo foi desalojado do Pa<;o. A liberta<;ao das salas
ocupadas pelos bombeiros tambern nao levantou problemas; mais dificil, seria desalojar os
outros locatarios. Logo em 25 de Julho de 1918 (oficio n.o 7 do copiador), Alberto Feio pediu
aos militares que, conforme 0 texto da lei, abandonassem as dependencias que ocupavam.
Multiplas vezes repetiu este pedido, multiplas diligencias pessoais faria em Braga e em Lisboa
para desalojar 0 Quartel da 8.' Divisao; so 0 conseguiria em 1927, quase dez anos depois.

A desocupa<;ao de algumas dependencias por parte de urn particular que, de seu arbitrio,
nelas se instalara, exigiu, porem, a interven~ao policial, tendo sido a questao resolvida apenas
em 1921.

As obras tambem foram morosas, dado que 0 edificio, como ja dissemos, se encontrava
em muito mas condi~oes: chovia em varias salas, os soalhos estavam cheios de buracos .e as
dota~oes da Camara, Junta Geral do Distrito e mesmo do Governo Central, atribuidas ao
Museu para estes trabalhos, eram diminutas. Por outro lado, a disposi~ao museol6gica
prevista obrigava a novos arranjos, como, por exemplo, uma veda~ao para 0 Largo do Pa~o,

destinado il sec<;ao epigrafica do Museu, 0 que so foi conseguido em 1920, por oferta da
Camara. Esta veda<;ao conservou-se ate fins de Mar<;o de 1956, data em que todos os
monumentos epigraficos recolheram a salas interiores.

Desconhecemos 0 ano em que os trabalhos foram dados como concluidos. Sabemos,
porem, que em 1946 foi requerida a conelusao dos trabalhos de restaura (oficio n.O 68) porque
<mao existe actualmente nenhuma sala interior acabada". Em 17 de Abril 1954 seria elaborado,
pelos monumentos nacionais, urn documento intitulado «Obras de conserva~ao e repara~ao da
Biblioteca Publica e Arquivo Distrital de Braga e Museu D. Diogo de Sousa - Memoria
Descritiva - Or~amento»6; estas obras seriam executadas ao tonga desse ano de 1954.

6 - B.P.B./ A.D.B. Arquivo Administrativo. Pasta 140. Ha. fotoc6pia no Museu de D. Diogo de Sousa.
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2. As colec~oes e a organiza~iio do Museu

Documentos

As~coleclY5es do museu eram diminutas. Ecerto que a colecf;ao epigrafica, bastante boa,
incluia mesma urn valioso conjunto de marcos miliarios; excelentes sao tambem uma plaea
tumular e urn tumulo visig6ticos provenientes de Dume, e ainda 0 carneiro ramaniea perten
eente a empeoa de uma qualquer igreja desconhecida. No dominic da Arte Sacra, todavia,
apenas possuia de notavel uma cruz do secula XI. Eo conjunto de obras de pintura. escultura e
ceramica era tao reduzido que cabia numa (mica sala, como coosta do oficio 0,° 5, de 5 de Julho
de 1918.

Com a decorrer dos tempos, algumas raras contribuilYoes vieram enriquecer 0 patrim6nio
do museu: em 9 de Setembro de 1937 a Camara adquire uma colec~ao de ceramica que lhe era
destinada7 e em Julho de 1958 ali deposita"l tambern uma colec~aocompleta de pesos, datados
de 14998 Em 1935-36 dao entrada no Museu os poucos objectos resultantes das escava<;Des
levadas a efeito por Carlos Teixeira na Fonte do Idolo. Ali recolheu tambern a maior parte do
material proveniente de diversas escava\:oes efectuadas em Braga e oa Falperra, entre as aDos
de 1966e 1974.

Conservam-se ainda Dutras pec;as importantes das quais DaD conhecemos qualquer docu
mentac;ao; estao oeste easo 0 capacete e as torques encontrados quando se abria a estrada que
da acesso ao topo do monte onde esta 0 castelo de Lanhos09; algumas eplgrafes encontradas
em resultado de trabalhos urbanos e aqui simplesmente recolhidas.

Apoiando-se no Decreta que edara 0 Museu, Alberto Feio tentou recuperar alguns dos
paramentos, objectos de ourivesaria e a imagem da Senhora do Leite, inc1uidos no riquissimo
espolio da Se lO. Todavia, a oposi<;ao do Cabido foi tao firme que Alberto Feio desistiu do seu

intento. Tambem em 1919 nao conseguiu recolher no Museu urn born tecto de castanho, em
talha do sec. XVIII, e urn rodape de azulejos da mesma data, pertencentes ao actual Seminario
de S. Tiago, nessa altura sede do Regimento de Infantaria 29 11 .

A maior parte da colecc;ao do Museu e, assim, de origem desconhecida, DaD se sabendo 0
que proveio da Camara Municipal, de antigos Conventos e Igrejas ou de doa<;oes particulares.

Existem muito POllCOS elementos informativos sabre a organizac;ao do Mliseu. Pelo oficio
n.O 15 sabemos que se pretendia instalar a sec<;ao de epigrafia em lugar descoberto no Largo do
Paf;o e os outros objectos arqueal6gicos na galeria que limita este Largo a Oeste; sabre as
secf;oes de Arte Sacra e decorativa apenas temos conhecimento de uma noticia sobre a abertura
da Sala de Pintura. Sao tambern contraditorios os elementos quanto 11 abertura ao publico do

7 - Acta da Climara Municipal de Braga, de 9 de Dezembro de 1937.
8 - Oficio da Camara Municipal de Braga n!' 2751, Proc. 6, de 10 de Julho de 1958.
9 - Sobre estas pe~as ver Bibliografia GAROA y BELLI DO (1946), TEIXEIRA (1939), (1940a) (1940b) e (1942).

10 - Ver BARREIROS (19200), (1920bj, (1920c), (1922), (1954) e FEIO (1923).

II - Oflcio n.O 11, de 24/2/1921, do copiador do Museu.
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Museu e respectivo horario: segundo 0 oficio n.O 36, de 25 de Fevereiro de 1924, 0 Museu estava
aberto aos Domingos, Ter9as e Quintas Feiras, das to as 12 e das 14 as 18 horas; 0 oficio n.O 52

de 15 de Mar90 de 1930 informa, contudo, que 0 museu '<nao eSld ainda aberto ao publico, mas
apenas em organizariio, tendo somente uma secriio em vias de instalar;iio».

A area destinada ao Museu foi ainda mais limitada e consequentemente, aumentadas as
dificuldades relacionadas com a sua organiza~aopela cria9ao, em 1939, do efemero Museu
Etnografico que ocupou todas as salas da ala Este, e pela atribui9ao de outras salas ao Instituto
Minhoto de Estudos Regionais, em 1943, muito embora entre as atribui90eS deste ultimo
coubesse 0 «colaborar com a direcr{fo do Museu e da Biblioteca Publica, quer para 0 aumento e
va[orizar;{fo das suas co/ecroes, quer para a divu/gar;{fo dos seus principais va/ores», como
consta do oficio n~ 60.

Em Maio de 1952 Alberto Feio pediu a exonera9iio do cargo de director da Biblioteca
Publica, por ter atingido 0 limite de idade. Durante 21 anos 0 Museu ficaria sem director, ou,
melhor dizendo, com urn director que nada ou pouco fazia e que oficialmente nao 0 era.

Expliquemo-nos: a longa permanencia de Alberto Feio como director simultfineo da
Biblioteca Publica, do Arquivo Distrital de Braga e do Museu D. Diogo de Sousa e 0
esquecimento por parte das pessoas e da Camara dos termos do Decreta-Lei que criara 0

Museu em 1918, fazia com que em Braga se pensasse que 0 Director da Biblioteca e do Arquivo
era tambern, por inerencia, director do-Museu 12. Com a exonera~ao do Director 0 museu ficou
reduzido a urn funcionario: 0 guarda.

3. A aC9iio cultural

Curiosamente, e ap6s a saida de Alberto Feio que 0 Museu ira ter alguma vida.
Em 9 de Junho de 1949, Sergio da Silva Pinto entra para Vereador do pelouro da cultura

da Camara Municipal. Dotado de urn espirito irrequieto e muito activo 'resolveu tentar fazer
sair Braga de uma certa apatia cultural em que ha mais de 20 anos caira.

Para isso organizani, au fani com que a Camara Municipal apoie, sucessivamente, na
decada de 50, os congressos sobre S. Martinho de Dume, Estudos Suevico-Bizantinos e
Nacional de Filosofia; recriara, com maior volume e ambi90es, a revista Bracara Augusta, e

12 - Confirmamos esta nossa informa~ao nas multiplas conversas que tivemos, com varias pessoas idosas de
Braga, onde se incluem alguns antigos responsaveis municipais e um antigo director da Biblioteca e Arquivo. Todos
Coram unAnimes em afirmar que 0 director da Biblioteca e Arquivo tambem 0 era, (maturalmente)), do Museu; todos,
tambem, nunca tinham lido 0 texto do Decreto 40 II, de 28 de Marl;o de 1918. Devemos salientar ainda que, so para 0

periodo de 1949~1959, encontnimos no copiador de oficios da Biblioteca Publica 16 oficios (recebidos e expedidos)
respeitantes apenas ao Museu. Todos foram fotocopiados, tendo sido entregues estas fotocopias ao Museu de D.
Diogo de Sousa.
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tentanl relam;ar a Museu.
Frequentador que era do Centro de Estudos Peninsulares, do Porto, al conheceu 0 Dr.

Fernando Russel Cortez. Logo 0 convidou a vir fazer prospec~5es arqueol6gicas em Braga,
prometendo-lhe 0 apoio da Camara. Eassim que em 1954 aquele investigador vai orientar uma
campanha de escaval;oes no alto da Falperra e, durante alguns arros, dedicani uma parte
importante da sua actividade a Dutros problemas da arqueologia bracarense 13.

Ao mesma tempo, Sergio Pinto convida-o a organizar 0 Museu, a Em de poder abri-lo ao
publico. Pena foi que os resultados se tenham limitado amontagem das salas de exposi9ao e a
elaborac;ao de urn pequeno roteiro 14 e que DaD se tivessem comec;ado as trabalhos por aquila
que era mais necessaria: a inventario das pe~as do Museu.

Em 17 de Maio de 1958, com a presenp de alguns membros do Governo, eram inaugura
das as salas de exposi~ao permanente, ainda que a titulo provisorio l5.

No res-do-chao ficavam instalados os marcos miliarios e as salas de romaniza~ao e da Alta
Idade Media; no primeiro andar encontravam-se as salas de CerAmica e de arte religiosa 16.

Contudo, nada mais seria feito: nem 0 pedido ao Governo da nomea~aode um dire~tor

(Alberto Feio morrera, entretanto, em 26 de Dezembro de 1956) e de outros funciomirios; nem
o aumento e inventaria~ao das suas colec90es; nem 0 esbo90 de um programa minimo de
dinamiza9ao.

Ate que em 1973 Jose J oao Rigaud de Sousa 17 e nomeado Conservador adjunto. Traba
lhando a titulo gracioso, e apenas durante os poucos momentos livres que a sua vida profissio
nal the permitia, Rigaud de Sousa elaboraria, lentamente, 0 primeiro inventario, embora
sumario, das colec90es do Museu.

Com a cria9ao da Universidade do Minho em 1973 e a respectiva afecta9iio de todo 0
edificio do Pa90 Arquiepiscopal aquela institui9ao, 0 Museu sofreu mais um rude golpe: as
colec90es de Arte Decorativa e Arte Sacra foram amontoadas nalgumas salas da Biblioteca
Publica e Arquivo Distrital; as colec90es de lapides e epigrafla transferidas, sem 0 menor
cuidado, para 0 edificio do antigo Albergue Distrital, situado na rua de Santo Antonio das
Travessas; e 0 esp61io proveniente das escava90es dos anos 60 e 70 pura e simplesmente
amontoado numa dependencia vaga e posteriormente transferido para uma sala do Seminario
de Santa Margarida, tendo-se perdido, neste descuidado vai-vem, todo 0 respectivo registo
estratigrafico e indica9ao de proveniencia.

o penoso processo de cria9ao e instala~ao deste Museu e as suas permanentes indefini90es
e carencias materiais e humanas bastavam para inviabilizar qualquer aC9ao de fundo, capaz de
corresponder aos objectivos para que fora criado.

13 - Fernando Russel Cortez tinha familia e propriedades em Braga onde viveu uma grande parte da sua

inHincia. Sobre Braga viria a publicar varios estudos: CORTEZ (1951), (1952-54) e (1958).

14 - Ver CORTEZ (1958).

15 - Apendice 3.

16 - CORTEZ (1958).

17 - Ver Correio do Minho de 05{06{1973. Apendice 4.
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Todavia, a boa vontade e esfon;o dos seus responsaveis p,ermitiram-Ihe uma pequena vida
que nao pode ser esquecida:

- Vistoria do esp6lio do extinto Colegio do Espirito Santo, com 0 objeclivo de salva
guardar alguns 0bjectos de interesse artistico ou hist6rico (22-10-1920); arrolamento
de colec90es de numism,Hica de Jose Jolio Ferreira do Rego (12-7-1927); luta pela
salvaguarda da ancestral industria dos damascos, em risco de extin9lio (25-5-1927);
confirma9lio do interesse de uma Cristo em marfim, atribuido a Cellini (8-12-1928);
pedido de providencias para a salvaguarda de um retabulo em alabastro do seculo
XIV, que a Junta de Freguesia de Poiares (Ponte de Lima) mandara vender em Braga
(21-6-1947);

- Em Julho de 1953 0 Museu organizou uma «ExpOSi9lio Evocativa de Bracara
Augusta» no SaBio Medieval, integrando-se, assim, nas manifesta~oes do III Con
gresso Espanhol de Arqueologia que teve algumas sessoes em Braga 18;

- Em 1958 emprestou uma cruz processional do seculo Xl para figurar na Exposi9liO de
Bruxelas. Permitiu ainda a utiliza9lio das suas instala90es para exposi90es de fotogra
fia, pintura, iluminura e outras.

4. Os Museus em Braga no seculo XX

Entretanto, em Braga, iam sendo organizados outros museus, com programa afim ao do
Museu de D. Diogo de Sousa.

o primeiro deles foi 0 do Tesouro da Se: tendo como base a riquissima colec9lio de a1faias
liturgicas e Arte Sacra adquiridas ao longo dos seculos e conserv~das na Catedral, delas foi
feita uma primeira amostragem em 1867 19 . Apos a Republica, vlirias sao as pressoes (mor
mente de Teixeira Lopes) para fazer sair de Braga esta colec~ao, 0 que motivou a ac~ao, em sua
defesa, do Governador Civil, Dr. Manuel Monteir0 20. Por iniciativa deste politico e critico de
arte e organizada, durante as festas de S. Joao do ano seguinte, uma exposi~ao no Salao Nobre
do Pa90 Arquiepiscopal21 e a 8-12-1912 0 jornal Echos do Minho nolicia que nas salas da Se se
estao a fater obras para a instala~ao permanente de um Museu de Arte Sacra. Mas demorou
ainda muito tempo a ser legalizado, pelo Dec-Lei de 25 de Mar90 de 1930, nlio tendo a partir
dessa data nenhuma outra vida que nao fosse a de manter abertas as salas de exposi~ao

permanente, 0 que, para Braga, nao deixa de ser muito22 .

18 - Ver Bracara Augusta, Braga 9-10 (39-42) pp. 267-268 ou Apendice 3.

19 - Ver FREITAS (1862),

20 - Ver noticia publicada no jorna1 Echos do Minho, de 21 Dezembro de 1912.

21 - Segundo notlcia do jornal Comercio do Minho, datada de 27 de Junho de 1912.

22 - Sobre este Museu ver Bibliografia citada nas notas 10 e 19 e ainda BARREIROS (1954b), DIONfslO (1965),
MENESES (1938), SANTOS (1976) e (1980b),
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o Museu seguidamente criado era de cankter bern diferente: 0 Museu Anatomo
-Patol6gico dos Vieios Sociais do Hospital de S. Marcos, organizado em 1938 pelo Dr. Gaspar
Fernandes de Maced023

Seguir~se-lhe-ia, cronologicamente, 0 Mliseu Etnognifico. Organizado a pensar nas
comemoral;oes centemirias, ressentir-se-ia da falta de sensibilizaf;ao necessaria asua prepara
9ao. Pensado a partir de fins de 1939, foi logo aberto em 5 de Julho de 1940, tendo como
director 0 Dr. Alberto Feio. Da vida deste Museu pouco mais se sabe, excepto que, em 1949, foi
feita uma proposta para a criar;ao duma secr;ao que pudesse documentar 0 folclore regional.
Ignoramos quando «(morreu)) este Museu. Sabemos apenas aquila que nos disseram e tivemos
ocasHio de verificar em 1967: que as trar;as haviam devorado as trajes; que numa grande
montureira (!) existente numa sala interior das dependencias do Museu D. Diogo de Sousa se
juntavam algumas peitas de interesse etnognifico, urn crucifixo talvez do seculo XIX e ." uma
grande montanha de lixo e teias de aranha24.

No programa museol6gico bracarense seguiu-se 0 Museu da Escola do Magisterio.
Abriu em 26-7-195025, com uma pequena colec9ao de arqueologia de reduzido interesse de

peitas de Braga, Castro Maximo, Paitos de Ferreira, etc. e uma colecitao, igualmente pequena,
mas com algumas peitas de excelente factura, de arte africana. Esta colecitao ainda hoje se
mantem no claustro superior deste estabelecimento de ensino.

Em 26-4-1956 foi aberto 0 Museu Pio Xll, no Seminario de Santiago, com 0 nome de
Museu de Arqueologia e Arte Sacra Pio XII. Com uma ja entao razoavel e interessante
colecitao, teve como antecedente pr6ximo a Exposiitao de Arte Sacra do Congresso Mariano
(1954). Verificada a quantidade e qualidade das pinturas, esculturas, alfaias e ourivesaria sacra
expostas, logo foi alvitrada a ideia de formar urn museu arquiodecesano que teve no C6nego
Luciano dos Santos 0 fiel executor. Hoje, a sua colecitao e extremamente valiosa em epigrafia e
escultura romana regionais, em capiteis visig6ticos e pre-romilnicos, tendo ainda dois bons
conjuntos de numismatica romana e suevica, e de pintura do seculo XVI. De salientar que,
embora insuficiente, ja possui urn catalogo das secit0es de escultura e de arqueologia26.

Entretanto, em 25-7-1977 abriu as suas portas 0 Museu de Santa Marta da Falperra,junto
it Casa das Estampas daquela esta9ao (0 Correio do Minho, de 27-7-1977, descreve 0 evento e
as colec90es).

A Junta Distrital (actual Assembleia Distrital) ja desde 0 inicio dos anos 50 que ansiava,
tambom, possuir 0 seu Museu. Em 24 de Fevereiro de 19540 feita uma proposta de cria9ao de

23 - Sobre este Museu ver MACEDO (1938).

24 - As noticias e informarroes sobre este Museu vem~nos apenas de Actas das SessiJes da Camara (guardadas no

Arquivo Municipal de Braga), de 7/12/1939; 30/5/1940; 8/5/ 1941 ~ MENESES (1940) e Correio do Minho, 5 17/1940;

19/06/1941 e 22/12/1941.
25 - Ver notlcia de abertura no Correio do Minho, de 27 de Julho de 1950.

26 - Sobre 0 Museu Pio XII ver BARREIROS (1954b), MARQUES (1961), SANTOS (1980) e Correio do Minho
27/4/1956. Para as secrroes lapidares e de escultura antiga ver RosARIO (1973) e SANTOS (1983).
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urn Museu de Etnografia, Hist6ria e Arte Regional. Demoraria alguns anos a sua efectivai;ao
que seria acelerada em 1960, com a entrada do Conego Arlindo Ribeiro da Cunha para
vice-presidente daquele organismo. Seria aberto em 11-2-1978, apos a aquisi9ao e restauro do
Palacio dos Biscainhos e a morte daquele presbitero. As suas salas 'foram organizadas com
pe9as das colec95es Delfina Gomes e Costa Junior, a elas se juntando uma outra de
Etnografia27•

o Museu Nogueira da Silva seria 0 ultimo Museu a surgir em Braga na sequencia da
doa9ao duma colec9ao de desigual qualidade feita por Nogueira da Silva Ii Universidade do
Minho. De uma tonica muito particular no panorama museol6gico bracarense, a disposii;ao
das coleci;oes nao foi minimamente alterada, mantendo-se tal equal existia em vida daquele
benemerito.

5. A re«cria9ao» do Museu de D. Diogo de Sousa.

A fase recente da vida do Museu de D. Diogo de Sousa nao pode desligar-se do processo
de Salvamento de Bracara Augusta, sitio de destruii;oes sucessivas, desde as primeiras invasoes
barbaras as mais recentes ameai;as de destruii;ao total, pelo crescimento intensivo e desorde
nado da area urbana da actual cidade que, desde 1964, comei;ou a estender-se ate as zonas onde
se erguera a antiga cidade romana. Contra esta morte consentida parecia terem pouco poder as
advertencias, os protestos e 0 desespero de alguns bracarenses e estudiosos, a cuja aCi;ao se
ficou devendo a salvaguarda e 0 registo de testemunhos da antiga capital da Gallaecia28.

Em 1976, a aC9ao congregada da Universidade do Minho e da CODEP (Comissao de
Defesa e Estudo do Patrim6nio) acaba por criar condii;oes conjunturais que levam 0 I Governo
Constitucional a consagrar as areas <mon edificandi)) do Campo Arqueol6gico de Braga e a
cometer it Universidade do Minho a responsabilidade das necessarias explorai;oes arqueol6gi
cas, por diplomas publicados no Dilirio da Republica de Julho de 1976.'

Com uma dinamica muito propria, 0 Campo Arqueologico de Braga, entao dirigido por
Francisco Alves, nao s61evou a cabo a prospeci;ao e registo sistematicos de Bracara Augusta,
mas tambern cedo ultrapassou os objectivos iniciais, criando uma tradii;ao de interveni;oes

27 - Sobre este Museu ver CUNHA (1954) (t962~1964), MATEUS(1978) e TEIXEIRA (1978).
28 - Dentro destes nomes devemos salientar os de Henrique Barreto Nunes e Alvaro Cameira. Em 12 de Abril de

1974, J.J. Rigaud de Sousa, Conservador Adjunto do Museu de D. Diogo de Sousa, propos a. Junta Nacional de
Educar;ao a criar;ao de uma zona de protecr;ao em Braga, compreendida numa area cujos Iimites eram definidos pelo
Campo da Vinha, Rua dos Capelistas, Avenida da Liberdade. Avenida Imaculada Conceir;ao, Rotunda de Maximiw
nos, Rua Cruz de Pedra e Rua dos Biscainhos. Este projecto roi homologado em 27 de Novembro do mesmo ano.
Contudo, nao seria publicado.
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arqueol6gicas a nivel regional e de ac~lio cultural devidamente documentados numa publica
<;ao recente29.

Em correla<;ao com esta actividade, e como suporte dela. formou-se uma equipa de
tecnicos de campo, de laborat6rio e de tecnicos auxiliares dos diversos trabalhos arqueo16gi
cos, cuja competencia e profissionalismo cram reconhecidos superiormente, mas DaD recom
pensados, por qualquer garantia de emprego ou mesmo de remunera<;ao regular.

A urgencia da sua integral;ao Dum quadro profissional e 0 crescimento continuo do
esp6lio proveniente das escavatyoes de Bracara Augusta e de outras esta<;oes vizinhas, nomea
damente castras, impunham uma solutyao viavel, sensata e original. Neste sentido, 0 Professor
Doutor Jorge de Alarclio propos em reunilio da Subsec~liode Arqueologia do C.O.I.S.P.C.N.
que 0 pessoal do Campo Arqueol6gico fosse integrado no Museu D. Diogo de Sousa, uma vez
reformulados 0 seu quadro e a sua lei organica, 0 que permitiria a desejavel revitalizac;ao
daquele Museu.

Esta proposta foi aceite e homologada pelo Secretario de Estado da Cultura em 6 de
Dezembro de 1979.

Na rnesma altura, urn despacho do mesmo SecretArio de Estado criou uma Comissao
lnstaladora para 0 Museu de D. Diogo de Sousa, constituida pelas Dr.'s. Maria Emilia Amaral
Teixeira e Adilia Alarclio e os Drs. Francisco Alves e J.J. Rigaud de Sousa, posteriormente
alargada pela integra~lio da Dr.' Manuela Delgado e do Dr. Francisco Sande Lemos.

Aquela comissao organizou urn projecto de lei organica para 0 Museu, 0 qual ap6s seguir
os tramites habituais, foi aprovado em Conselho de Ministros e publicado no Diario da
Republica de 27 de Setembro de 1980, em apendiceJo.

29 - Sobre a prob1ematica da criaCllo da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho ver ALVEs(1977) e
NUNES (1978). Para a sua actividade ate 1980 ver LEMOS (1980).

30 - Ver Relat6rio de Actividades - M,R.A.D.D.S. - Cadernos de Arque%gia, Serie II, I, 1984, pp. 159-162.
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APi"ONDICE 1

I Serie - NumBro 146

• OIARIO DO GOY[RNO
Portaria n."1 :428

Atendendo a que 0 "dillcio dostinado a inst"la~i1o (10
Museu de D. Diogo dc Sousa, do. eidado do Braga, tom
capacidade hastaut~ para receher as eolecc;50s do. bihlio
tecu. e do arquivo distrit<l.l uu. IllCS!Ult ciJado;

rronuo om vil:lta a nccos8idade (Ie no mais curtoprazo
de tempo so al:1rgftl'cm ft.b in8tala~ij8l:1 do Licou Oentral
de Sa dB Miranda u, ao mel::lmo tern-po, so iuiciarem as
obra8 para a organiza~i1o (lefinitiva do roferido rouson,
como cOllvGm aDS iutereSBos do l~stado:

Manda 0 Gov~rno da Uopublica Portugaosa, pelo. Se
crotario de Estado da Instru~i1o Publica;

1.0 Quo a Biblioteea Publica e 0 Arquivo Distrital de
Braga sej am transferidos para 0 edincio do Museu de
D. Diogo de Sousa, ocupaudo a parte Dilde outrora es
teve 0 governo civil do dish'ito, depois de devidamente
restaur[ula j

2.0 Que (t. parte. dq ddificio do Licou Central de Sa
de Miranda, oeupada pela Biblioteca referida, assim como
a cerca a esta cedida pOl' earta de lei de 2 de Dezembro
de 1844, fiquem pertencendo ao mesmo liceu para a1ar
gamento das Suas instalagi'\es;

3. 0 Que a dire~l'lo e administrag1lo dos trabalhos para
completa execu~l'lo do decreto-1ei n.' 4:011, de 28 de
Margo de 1918, e das determinag5es deste diploma, fi
quem a cargo duma comissl'lo coroposta do bacharel Al
herto .Feio Soares de Azevedo, director da Biblioteca
P(tbliea e do Museu de D. Diogo de Sousa, de Braga,
do bacharel Jose de Sousa Machado, arque610go, do
hacharel Francisco Lopes Teixeira, conservador do Ar
quivo Distrital, de SebastiM Mesquita Correia de Oli
veira, coronel de infantaria, e do professor Domingo.
ReMlo Barbosa, arquitecto;

4. 0 Que a referida comiss1lo fica untorizada u praticar
tOl10s os actos necessarios para a execugl'lo dos refed
dos trabalhos, com as verbas que Ihe forem destinadas,
cOlTespoudendo-::;c com estu secrotaria pOl' intermedio do.
Reparti~l'lo de Instru~i1o Artistica, a qucm pl'6star:\ 3,'

l~onta.s lin. ~lta administruQl1o.
o Secretario ,k Estado de IllstruQio rablica () faga

publicaI'. PUQos ,lo Governo da RepUblica" 29 ·de JunllO
do 1918,- JOBI' Al;fredo };fendes de Magalhl'les,
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S!bado 27 de Setembro de 1980 I Serie - NOmero 224

_ mARIO DA REPUBLICA
PRESIDENCIA DD CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n." 409/80

de 27 de Setembro

A crialfJi;J de urn museu de arqucologia em Braga
foi uma aspira~ii.o c U[~la n~G:.: ...jdadc que da'a jf!. dos
fins do seculo passado.

Des:e modo, com 0 in'ui:u de obstar a disp~rsao

d3 patrimonio arqueol6gico local, ate entaD distri
butdo !Xlf colccr;:6es particulares, poT muse us da rc
giao e pela Museu Etnol6gico Poriugues, foi criado
em 1918 0 Museu de D. Diogo de Sousa, dcfinido
segundo uma concep1;ao dominante na epoca como
museu de arqueologia e artc geral, senda incluido
mais tarde, ao abrigo do Decreto--Lci n." 46758, de
18 de Dezembro de 1965, nos conjun!os de museus
de arle, his(oria e arqueologia.

No en:an(o, 0 Museu de D. Diogo de Sousa, par
nao ter sido do:ado de quadro de pessoal nem de
p:-ograma bern definido, nao p6de realizar urna aeti·
vidade regular nem ocupar devidamente 0 edificio do
unti~o P.:ll;O Arquicpis:::o;J::tl. que, relo Dccr~to n.n 4011,
de I de Abril de 1918, fora ccdido para sua instala
1\=80. Assim, pela Portaria n." 1428, de 2 de Julho
de 1918, a Biblioteca Publica e 0 Arquivo Distrital
de Braga foram ins'alados em grande parte do wi·
ficio e em 1973 os servil;os ccntrais da Universidade
do Minho foram ins'alados lransitodamen~e na res
tante parte do Pal\=o Arquiepiscopal.

Entret.:lllto, 0 projecto de salvamento da zona ar
queol6gica de Braga e 0 dcsenvolvimento dos traba
lhos sistematicos que, para 0 efeito, vern a realizar-se
desde 1976 pelo campo arqueol6gico de Braga; as
ac~oes de defesa e salvamen!o do patrim6nio arqueo
16gico regional, favorccidas pela existencia de uma
unidade de arqueologia criada pela Universidade do
Minho - a quem fora oficialmente comctida a direc
1\=8.0 daquele campo arqueol6gico: as solicita90es de
iniciativas t;le extensao cultural e de apoio pedag6gico-
-didac!ico a nivel local e regional e 0 aumento cres
ccnte de urn esp6lio arqueol6gico valioso tornam indis
pensavel e urgente a crial;3o em Braga de serviryos
de apoio museografico, laboratorial e documental.

Neste sentido, a revita1iza~o do Museu de D. Diogo
de Sousa surge como uma ac,ao oportuna e justifi·
eada.
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A variedade e 0 desequilibrio das colccl;oes que
integram 0 actual accrvo do Museu, com manifesta
vantagem para as colec~Oes arqueol6gicas, cujo cres
cimenlo permanente e ineviluvel, uconselham a rcdc
fini~o do ambito das colcc~~)Cs c da sua aCLividade.

Assim:
a Governo decre'a, nos termos ua alinea a) do

n.O I do arLigo 201." da Cons'j uir;ao, 0 seguinte:

CAPiTULO I

Naturela e atdbuir;oes

Artigo I." a Museu U;.: D. Diogo ue Sousa, de
Braga, organismo uependcnte do Instituto Porlugues
do Patrim6nio Cultural, Co deiinido como um museu
regional de arquclJlogia.

Art. 2." -- 1-0 Museu de D. Diogo de Sousa e
urn organismo cie!itifico-cultural no ambito discipli
n3,' da u,qucologla, exercendo as suas actividades
basicas nos domfnios do apoio a investiga~o, da
muscologia c da extensao cultural e do apoio ao
ensino e it deff:sa do patrim6nio arqueol6gico regional.

2 - No ambito desse dominio, 0 Museu de D. Diogo
de Sousa coopcranl prioritariamente com 0 servi~o

regional de arqueologia e com a unidade de arqueo
logia da Universidade do Minho, particularmente nas
ac~6es relativas a recupera~ao da zona arqueol6gica
de Braga (Centro Arqueol6gico de Braga).

3- As co!ec~oes do Museu de D. Diogo de Sousa
serao acrescidas dos esp6lios arqueol6gicos do eon
celho de Braga e de todos as futuros achados da
regiao cujo valor arqueol6gico exceda 0 ambito dos
museu municipais e locais existentes.

CAPITULO II

Orgios e servllfos

Art. 3." a Museu de D. Diogo de Sousa com-
preende as seguintcs areas de actua~ao:

0) Museogn't.fica e de exlensao cultural;
b) Tecnico--Iaboratorial;
c) Documental;
d) Adm'nistra:tiva;
e) Apoio geral.



Art. 4. 0 Na area museogrMica e de extensao cui·
tural, alem das atribuiyoes constantes da lei geral,
compe~e, particularmente, promover e co]aborar Da
realizayao de visitas guiadas a sitios arqueol6gicos da
regiao e 'particularmente azona arqueo16gica de Braga,

Art. 5.°- I - A area tecnico-Iaboratorial com
preende 0 tratamento geral, registo e cataloga~o das
especies; 0 restauro de cera-micas e outros materiaii
nao especificados; 0 tratamento de metais. 0 desenho
e a fotografia.

2 - Nesta area compete, nomeadamente:

a) A rec.olha do esp6lio arqueol6gico e da do
cumentas:ao com ela relacionada;

b) A inventarias:ao e 0 tra!amento preliminar da
informayao recolhida; .

c) A conservac;ao e 0 restauro das espeeies, de
modo a manter 0 seu estado e a sua inte
gridade;

d) 0 apoio ao e5tudo e a divulgac;au dos objectos
e das cole~oes do Museu.

Art. 6." Na area da documentayao compete:

a) A organizarrao e a gestao da biblioteca e do
fundo documental do Museu;

b) 0 apaio a todos os projectos de investigayao
relativos a temas de arquealogia regional;

c) A recolha e tratamenta de elementos biblio
graficos e documentais relativos a temas de
arqueologia regional;

d) A ges'ao dos servic;.os de consulta de documen·
tos e a permuta com outros centros e bi
hHotecas;

c') 0 estabelecimento de rela¢es com centros de
documenta<;io nacionais e t<.·trangeiros, de
fonna a obter a documentac;ao necess6ria
A realizayao das atribuiyoes do Museu;

/) A organizarrao e a colaborayao em publica
yOes cientificas relativas a arqueologia.

Art. 7.° Na area administrativa compete assegurar
a execuy80 das tarefas administrativas correntes.

Art. 8." Na area de apoio geral compete:

a) Assegurar a execUl;ao das tarefas de vigil&n·
cia, limpeza e conservai;ao do Museu;

b) Assegurar a exec'l¢o dos .\crvi~s especificos
de prepara¢o de elementos expositivos e
trabalhas oficinais no Museu, de transporte
de eS¢cies da zona arqueol6gi'ca de Braga
para 0 Museu e de trabalhos de consolida·
!rao, limpeza e montagem oficial nesta zona
arqueol6gica.

Art. 9. 0 E oonstituldo urn consclho cientffica, vi·
sando especialmente a coordenayao e 0 planeamento
das actividades cientificas e culturais do Museu.

Art. 10.° 0 conselho cientffico sera constituido pe
los seguintes membras:

a) 0 director do Museu;
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b) 0 director do Service Regional de Arqueulo·
gia do Norte;

c) Urn professor da Universidade do Minho. a
designar pelo reitor de entre os professores
da unidade de arqueologia;

d) Urn representante do pessoal tecnico superior
de cada uma das instituil;oes referidas na~

duas alineas anteriores;
e) Os tecnicos superiores do Museu.

Art. ] 1.0 - 1- 0 conselho cientifico e presidido
pelo director do Museu e reunin\ ordinariamente
cada dois roeses e extraordinariamente sempre que
for convocado a pedido de qualquer dos elementos
que 0 constituem.

2 - 0 conselho sO pade n:unir com a presen~a da
maioria dos seus memllros.

3 - As deliberayOc)) serao tomadas por maioria de
votos dos membros prcsentes, tendo 0 director do
Museu voto de qualidade.

4 - Poderao ser convocada~ para as reunloes do
conselho cientifico, scm dire ito a voto, qJ,laisquer en·
tidades qualificadas, desde que para tal haja 0 aoordo
da maioria des l:iCUS membros.

CAPITULO III

Pessaal

Art. 12. 0 0 quadro de pessoal do Museu de
D, Diogo de Sousa e 0 constante do mapa anexo a
este diploma.

Art. 13.0 Os lugares de director, conservador e
tecnico superior serao providos de entre especialistas
de reconhecida competencia no dominio da investi·
ga~ao arqueoI6gica, comprovada curricularmente.

Art.. 14." 0 cargo de director do Mu~u sera pro
vido nos termos do Decreto-Lei n.". 191-Ff79, de
26 de Junho, efectuando-se a SUll equiparayiio no.,;
termos do Decreto·Lei n.O 45/80. de 20 dc Marco.

Art. 15.° Os lugares de oonservador, monitor, aoSsis
ten~e de conservador, tecnioo auxiliar de museografia,
auxiliar de museografia, desenhador, almoxarife,
guarda de museu e servente serao provi'dos nos ter
mos do Decreto-Lei n.O 45/80, de 20 de Mar~.

Art. 16.° Os lugares de tecnico auxiliar de BAD
serao providos nos termos do Decreto-Lei n.O 280/79,
dc lOde Agosto.

Art. 17.<> 0 lugar de fot6grafo sera provido nos
termos do Decreto Regulamentar n.O 34/80, de 2 de
Agosto.

Art, 18.0 Os lugares de tecnico de conserva~o e
restauro e de auxiliar tecnico de conserva~ao e res
tauro de objectos arqueoI6gicos serao providos de
acordo com 0 estabelecido no Decreto-Lei n. O 245/
80, de 22 de Julho.

Art. 19.° Os restantes lugares do quadro serlio
providos nos termos do Decreto-Lei n.O 19.1-C/79,
de 25 de Junho.



APENDICE 2

Art. 20. 0
_ 1- 0 pessoal prestando actualmente

serviyo, a qualquer trtulo, no campo arqueol6gico
de Braga e integrado em lugares do quadeo, me
diante diploma de provimento aprovado peto membra
do Govemo que tutelar a area da cultura, publicado
no Didrio do Republica, independentemente de qual.
quer formalidade, salvo 0 vista do Tribunal de Contas.

2 - No provimento previsto no nomeea anterior
sera sempre observado 0 requisito das habilita¢es leo
galmente necessarias para 0 exercicio dos cargos.

Ndmero
de Clteaorln

IUll8rel

Pessoal dirisente:

Director (0) .

Pes!oal tecn:co super:or:

Conservlldor principal, de I.· c1ane
ou de 2." cllisse ..

2 Tccn:co superior principal, de J.'
c1asse ou de 2." c1asse

lel'"
t!, vellc'menlo

D, E ou 0

D. E ou G

<Q) 0 carll" <I~ dlreClor d" MIO"1O de D. DlollO de SOUIIl tern a calellorll
de cllere de dlvltAo.

CAPITULO IV

Dlsposh;6es flnals • tran,n6r!as

Art. 21.° Os servicyos tecnicos do Museu de
D. Diogo de Sousa seraa instalados, a titulo precflrio
e ate se encontrar a sua instala~iio deftnitiva, em edi
fioia pr6prio, conjuntamente com OS servi~os da uoi
dade de arqueologia da Universidade do Minho, pre
cedendo protocolo a estabelecer entre as duas
entidades,

Art. 22," - 1- A direc~o do Museu de D. Diogo
de Sousa ser{t transitoriamente assegurada pela Co
missao Instaladora nomeada pel0 despacho de 6 de
Dezembro de 1979 do Secret{trio de Estado da Cul
tura, durante 0 perfodo julgado necessario, nomea·
damente enquanto 0 Museu nao dispuser de instala
~oes definitivas,

2 - Durante 0 periodo de vig8ncia da comissio
instaladora do Museu de D. Diogo de Sousa, 0 cargo
de director do Museu sera assegurado, para todos os
efeitos legai's. pelo presidente da referida comissio
ou, par sua delega~io expressa. por qualquer dos res
tantes membros.

Art. 23," Os encargos resultantes da publica~o

deste diploma serio suportados, no corrente ano eco
n6mico, por conta das disponibilidades das dota~6es

or~mentais atribuidas a Secretaria de Estado da
Cultura.

Art. 24." As duvidas que se suscitarem na aplica~

yao do presente diploma serao resolvidas par despa
cho conjunto do Ministro das Finan~s e do Plano
e dos membros do Governo que tutelam as areas da
reforms administrativa e da cuItura, consoante a
natureza das mattrias.

Art. 25," 0 presente diploma entra em vigor no
dia imediato ao da sua publica~o.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27
de Agosto de 1980. - Francisco Sa Carneiro.

Promulgado em 19 de Setembro de 1980.

PubIique-se.

o Pres-idente da Republica, ANT6NIO RAMALHO
EANES.
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Pcssoal ttcnico:

Tecnico de conservacao e reslauro
de objectos arqueol6gicos prin
c'pal, de I.' c1asse ou de 2.' c1asse

Pessoal ttcnico-profissional e
admlnistrativo:

Tecnico auxiliar de conservacAo e
reslauro de objectos arqucol6gi
cos principal, de J." c1ane ou de
2." classe , , ..

Monitor principal. de I.' clane ou
de 2.' c1asse " ..

Monitor estagiiirio ..
Top6grafo principal. de I.' classe ou

de 2.' clane " ..
Fot6grafo de arle principal. de I.'

classe ou de 2.' c1ane .
Assistente de conservador principal,

de I.' ciasse ou de 2." c1asse
Anistente de conservador estagliirio
Tecnico auxiliar de BAD principal,

de I.' classe ou de 2." c1asse
Desenhador principal. de I." c1ane

ou de 2." classe ..
Primeiro-oficial, segundo.oficial ou

terce:ro-oflcial , ..
Tecnico auxiliar de museografla

principal, de 1." classe ou de 2.'
clane , " .. , , .

Bscrituriirio-daclil6grafo principal,
de 1." classe ou de 2." classe ......

Pessoal auxiliar e operiirio:

Almoxarife , , .
Pedreiro principal, de I." classe, de

2.- c1asse ou de 3.' classe ,
Iardineiro de I.' dasse, de 2." c1ane

ou de 3." c1asse , " .
Encarregado do pessoal auxiliar
Cabouqueiro de 1." clane ou de

2.- c1asse , " , .
Carregador de J." classe ou de

2.- classe ..",,, , , .
AuxiJiar de museografia principal;

de I.' c1assc ou de 2." c1asse .. ,,,,
Guarda de museu de )" c1aS'Se ou

de 2.' classe ........ :..... ,.... ", ......
Guarda de museu estagl6rio
Servente " ..

G. I ou I

H, I ou K

I, K ou L
M

I. K ou L

I. K ou L

I, L ou M
P

I, L ou M

lLouM

I. L ou M

I. L ou M

N, Q ou S

L

L, N, P ou Q

o. Q ou R
Q

QouS

Q ou S

R, S ou T

R ou S
T
U



BRACARA

APENDlCE 3

AUGUSTA
. .

REVISTA CULTURAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA
(CONTlNU'CAo OE O"AGA - OOUTIM 00 A.VUIVO MUNICIPAL)

VOLUME IX·X - FAsclcuLOS 1- 4 (39 - 42)

JANEIRO 1958 - DEZEMBRO 1959

A Inauguraf;lo da••alas de exposlqio permanent. do Museu D. Diogo de Souse

Do pl'ograma da visita constava uma cel'imonia do mais alto significado cul
tural- a inaugul'~ao das salas de exposi~ao permanente do Museu de D. Diogo de
Sousa. Merecem 0 maior elogio e agl'adecimento a Camara Municipal e 0 seu Pelouro
da Cultura pOl' mais este servi!;o pl'estado aos valores do espirito e a dignifica~ao

d'a arte. Tern i;gualmente jus ao DOBSO aplauso 0 Sr. Dr. Fernando Russel Cortez,
ilustre a~ue6logo e Director do Museu Grao Vasco de Viseu, a quem se deve a feli
cfssima instalagao desta pl'imeil'a fase do Museu de D. Diogo de Sousa, promissora
certamente do museu futuro.

A. cerim6nia da inaugura.;ao estiveram presentes, entre outros, as Srs. Pro-f.
Eng.o Leite Pinto, Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, Eng.o Saraiva e Gomes, Governador
Civil do Distrito, Presidente d'a Camara Municipal de Braga, Deputados, intelectuais,
artistas, etc., etc" que foram recebidos pelo Vereador do Pelouro de Cultura da nossa
edilidade Sr. Dr. Ser.gio da Silva Pinto e Dr. Fernando Russel Cortez. Os membros
do Governo foram guia'dos na sua visita pelo distinto museolo-gista Dr. Russel Cortez
e apreciaram detid'amente as excelentes pegas expostas.

Na sua disposi~ao provisoria, 0 Museu D. Diogo de So-usa, criado em 1918 e
so agora efectivadoJ obedece ao seguinte arranjo provisorio: ao res-do--chiio estarao
as salas de entl'ad'a, da romankta.;ao, dos mHhirios e da alta idade media. No- 1.0 andal'
as salas de ceramica e de arte religioea. 0 recheio- e precioso a todos as tUulos e esta,
expoato earn alta compete-ncia cientlfica.

Os membros do go-verno, as autondades e as intelectuais e as artistas, felici
taram vivamente os Srs. Drs. 8'erogio da Silva Pinto e Fernando Russel Cortez pelo
nota,vel servi4$o que prestaram, sob a ~gide da Camara Munidpal, a cU'ltura e a arte.
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CORREIO DO MINHO ~~;.:~~;;~

MUSEU

D. DIOGO DE SOUSA
O

M,useu D•.Diogo de Sou,a
foi criado em 1911'8 pelo
decreta 40U para r-ecolher
todo. 01 abjectos com -va p

lor arUstieo, arqueol6gieo
e hist6rieo do Distrito de ~raga,

com excepcio do concelbo de tGuip
mar.ies, unde ja sisUa 0 M.useu
Alberto Sampaio, inventariad08 de
harmonia com a Lei da Separacaa
da Igreja do ·Estado, ou sejam 08ob
ject08 de earacter arUstieD, que nao

, inteunalliem directamente 80 cuHo,
08 com 0 mesmo interesse que eln
venem em posse da Clmara Muni
cipal, doaiCoeli de parficulares, etc..

Afim de poder realizar ene pro~

grama, foi~lhe oedida a ala nas
cente do antigo Paeo Arquiepisco
pal; mae apesar de todol 01 elfar-cos
leital para 0 abrir nUDea tal acon
teeeu.· Contudo tal deafgnio esleve
bem proximo de·lueeder como, por
exemplo, na epoea em que presidiu
a CAmara Municipal 0 nudoso Aut6
Dio Maria Santol da Cunba e em
que foi vereador do Pelouro da CuI·
tura 0 Dr. S6rgio Pinto, perfodo em
que ehegou melmo a ler dada uma
eel ta orglnizaclo ao MUleu pelo
Dr. Ruslel Cortez e a ser editado
um Roteiro.

Mas, 0 tempo paSIOU, e a MUleu
continuou encerrado. 0 Minlsterio
d. Edueaclo Naeional e que nlo a
esquece e ao efeetuar, pelo deere
to 46350, • remodelacAa dOl museua,
cita-o entre 01 Museu. dependente-.
do Minilt6rio que deverla ler man..
tidal pelo. municipio. dOl coneelhal
ande tem a sede.
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Mais tarde, quando 0 Dr. Jolla
Manuel Bairrio Oleiro, baje Director
Gerat dOl AnuDlos eulturals, foi
Domeado Inspector Superior d a s
Bells-Aries, Duma diS suas visltas a
esta Cidade reaolveu que 0 MUleu
devia abrlr 80 publico e para tal
convidou 0 e n t i 0 proCenor de
A.o.tiel 0 HI.t6ril dl MooicI do
CODurvat6rio Regional de Braga,
Jo.6 Joio Riglud do SOU88, quo
igualmente era um dOl directores
c:lal e8cava~6es arqueol6gi'cas da Fal
perra e Delegado COQcelhio da Jun
ta Nacional da Educa~iot para Cou
tervador-ajudanle do MUleu. A no
lPea~io feita nestes termos tlnba
como primeira con8equ~ncia evitar
a delpesa que um eooservador do
quadro learretaria e, 8slim. foi afas
t.do um dOl 6bices que poderia
impedir a .bertun do Museu. Igual·
mente nesta me.ma data 0 entia
Vereador do Pelouro da Cultura,
Dr. Egfdio de Amorim Guimarie.
propunha ao Presidente da Edili·
dade que .e intereslasse par que
ellla nomeal;io 8e cODeretizaSle rapi·
damente.

A'8im aconteceu, pais par des
paebo do Secretlirio de Estado da
Adminlatracio ElcoJar foi 0 prop
lessor Higaud de Sousa nomeado
~om a missao de nlio so abrir 0 Mu
seu mas de a tornar num organismo
vivo, isto ~, de promover sob os seus
auspfcio8 actividades de expansio
cultural, muito em -especial Junto da
juventude e8colar.

o prof. Rigaud de Sousa, antigo
aluno da Faeuldade de Ci~nciaa da



Univer·lidade do Porto, tem-se dedi
eada ao estudo da Arqueologia, mui
to especialmente da epoca da roma·
nizat;lio da regHio bracarense, se
bem que, por vezes, tenha feilo
ineun6es por Qutr08 capitulo. da
cuHura, como a Hi816ria Medieval e
a Hist6ria da Arte.

Membra de numerous 8ocieda
des cientlfic&s, tern participado 8eH
mente em congresso8 tanto nacio
nais como estrangeiros. Como jli
relerimos t tern dirigido as escava(loes
da E8ta~iio Arqueo16gica da FaI
perra e Dutras oa cidade de Braga,
proferido conferf:ncias Da Socit:dade
Portugueu de Antropologia (Facul
dade de Ci~ncias do Porto) e no
Must!u de Etnografi:t e 8i816ria do
Distrito do Porto.

Da sua jli RumerOS8 bibliografia
citaTemos, por exemplo, os estudos
dedicado8 aD aparecimento de mol
des de luceroa em Braga e a uma
ceramica fina de epoca romana tam
b~m ai aparecida, 0 que prova a
importAneia da industria oleira da
<lidade DeiSa epoea, pois que um dOB
m8is notaveis f8bricaDtes de lueer~

nail, Munatiu8 Threptus, ai fabricou
os se.o8 produtos. Ultimamente, em
colabora~ao com a Dr.a Maria Te
resa Monteiro publicou 0 impor
lante cartulario do Mosteiro de Pa~o

de Sousa e como este outrol seul
Irabalhos tem periodicamente apa
recido em public8~6el naclonais e
edraDgeiras.

Assim, e de eaperar que, gra~al

a boa colabora~io dos Minist~rioa

dll. Educa~io Nadonal e das Obras
Publicas cam a Cllmara Municipal e
Conl1ervador-Ijudante, a abertur. do
MUleu ellleja para multo brev~ e
que aI pe~18 que este MUleu abrlga,
algumas das quail Ie encontram i'
a restaur.r no InsUtuto Jose de
Figueiredo e no Laborat6rio do Mu
leu Monogr'fico d e Conimbriga,
POllslm aer admiradae par todos.

Como actividades culturail ja
Ii proferiram dUll interellante. con
ferencias, lIubordiDad.. I lemll de
arqueologil, 0 .antiKo profeuor da
Faculdade d.e iLetral do IPorto e
hoje Bhlpo Autdliar dena 'melma
cidade, D. Domingos de Pinho Bran
dAD, e 0 Prot Doutor Joaquim dos
Santo! Junior, Catedd.tico daFacul·
dade de Ci~ncia8 do Porto.Outra.
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ellio previltas para ·breve.
Igualmente 0 Museu leve a opor

tunidade de 18 "Isociar ao cCon
greno de Estudos em Honra de
Andre Soarel» abrigando nas 8U88

sllal a magnifica eKposi~lo promo,
vida pel. FUDd.~lio C.louste Gul·
beokian, cA .rte barroea em Por
lug,,,.





ESTAMPA I

I Largo do Pa~o. 1929. Notar os marcos miliarios, os paineis de azulejo e a grade de protecryao exterior (Foto Santos

Lima).

2 Largo do Paryo. 1958. Capa do

roteiro do Mu~eu D. Diogo de
Sousa.



ESTAMPA II

Pedras de armas, capiteis e outras pe9as do Museu D. Diogo de Sousa nas traseiras do edificio do antigo Pa90
Arquiepiscopal. C.a de 1970 (Foto Arcelino).



ESTAMPA III

Aspectos da Exposil;ao Evocativa de Bracara Augusta durante 0 III Congresso Espanhol de Arqueologia (1953).



ESTAMPA IV

I Museu D. Diogo de Sousa. Pormenor da sala dos milia

rios. 1958 (Foto Arcelino).

2 Albergue Distrital. Mililirios recolhidos ap6s ocupa~odos espa(yQS do museu pela Universidade do Minho em 1975.



ESTAMPA V

.~

_. ~ ...". ..... - "'.. "lr. .,..'-.",~

.;.. - -- ..,., """ ."'" _. - - -. -;,., 4> """"' ..... = .. __- ._ ...........
y ,,~-, ~ _ ""_ .-" "'z _~'~'

1 Ceramicas encaixotadas provenientes das escava90es de Maximinos e Falperra, transportadas em 1975 para a sala
da torre do antigo Pa90 Arquiepiscopal (Foto H. B. N.).

2 Cadeirinhas. ao fundo, transportadas em 1975 para a sala da torre do antigo Pa90 Arquiepiscopal (Foto H. B. N.).
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A Serra Hidniulica de Pereiras, Monte Cordova,
Santo Tirso*

Jose Lopes Cordeiro

I. Introdu~.o

199

Durante os trabalhos de inventario do patrimonio industrial do concelho de Santo Tirso
detectou-se urn significativo conjunto de engenhos de serrar madeira, accionados por energia
hidraulica, que nos revelam a importancia que esta actividade pre-industrial desempenhou no
conjunto das actividades economicas do concelho. Todos estes engenhos (foram registados dez
ate it presente data, dado que 0 inventario ainda esta a decorrer), encontram-se abandonados e,
na sua maioria, em rulnas', Apenas a serra hidniulica existente no Ingar de Pereiras I, freguesia
de Monte Cordova, se encontra em razoaveis condi9!ies de conserva9ao, dado. possu!r as
quatro paredes e 0 telhado, assim como elementos importantes do sistema motor (nomeada
mente aroda hidraulica), a lamina e a plataforma onde se colocava 0 tronco a serrar.

A maior parte destes engenhos de serrar madeira mantiveram-se em actividade ate ha bern
poucas decadas atras. A irregularidade dos cursos de agua durante 0 periodo estival e,
principalmente, 0 aparecimento das modernas serra~oes mecanicas, provocaram 0 progressivo
abandono desta actividade pre-industrial que, nalguns casos, levou it total destrui9iio do
engenho.

• Fotografia: Miguel Sousa Dias (Museu Abade Pedrosa)

I Agradecemos a Jesus Pires Martinho a informacao da exist~ncia e localizacio da serra hidraulica de Pereiras.
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2. Origem e Evolu~io das Serras Hidraulicas

Varia

o aparecimento e a difusao destes engenhos de serrar integrou-se no movimento de
progresso tecnol6gico que se verificou na Europa Ocidental durante a Baixa [dade Media. As
mais antigas referencias a serrac;oes accionadas por energia hidniulica surgem no «Album» de
Villard de Honnecourt. urn engenheiro e arquitecto eclesiastico nascido oa Picardia, e cuja
aclividade profissional se exerceu na primeira metade do seculo XIII. Dos dois desenhos de
serras hidraulicas incluidos nessa obra urn deles apresenta uma rada que se supoe ser accionada
por energia hidniulica. No cntanto, verifiea-se que 0 sistema tecnico utilizado e ainda rudimen
tar dado que 0 movimento de vaivem da serra eproduzido por urn primitivo sistema de afvore
de carnes horizontal, que faz descer a lamina, senda 0 movimento de retorno produzido pela
elasticidade de uma vara que esta fixada Aextremidade superior da lamina.

Apesar desta limita9ao, 0 desenho de Villard Hustra ja urn certo avan90 tecnol6gico pois
«representa aprimeira mdquina industrial automdtica destinada a desenvo/ver dais movimen
los: otem de converter 0 movimento de rotarlio do rada em movimento de vaivem do serra,
dispoe de urn alimentador automdtico (representado por uma roda dentada) que man/em 0

tronco apertado contra a serra» (WHITE 1962; GIMPEL 1975).
A aplica~ao do sistema de biela-manivela a estes engenhos de serraf, verificada nos fioais

do seculo XIV ou principios do seculo xv vai beneficiar consideravelmente 0 seu sistema
tecnico. 0 principia de funcionamento do sistema de biela-manivela, que se vai generalizar a
partir do seculo XV-I, e conhecido e baseia-se no seguinte: uma foda vertical aeciona uma
~anivelaque, por sua vez, transmite 0 movimento a uma biela que eleva e baixa alternada~

mente uma serra disposta verticalmente.
No nosso pais vai tambern verificar-se a difusao deste tipo de estruturas. De facto, na

Chancelaria de D. loaD I, a fls. 127 v. do livro Ill, encontra-se registada uma licen9a para se
estabelecer no rio Lis (Leiria) pelo menos urn engenho de serraf madeira, senda a documento
datado de 1411 (AZEVEDO 1914). Existem tambern varias referencias Ainstala9ao nas ilhas da
Madeira e dos A90res de engenhos de serrar madeira por ac,ao da energia hidraulica, desde
as primeiros tempos do seu povoamento e colonizal;ao. Pareee, portanto, que no inicio do
seculo XV a tecnica de constru9ao destes engenhosja era perfeitamente conhecida em Portu
gal, seoda de admitir que a sua introdu~aose tenha verificado num perioda mais remota. Nao
se conhece, contudo, se as engenhos entaD construidos jA adoptavam 0 sistema de biela
-manivela. No entanto, e de acordo com fontes escritas referentes ao seculo XVil (BRAUDEL
1979), estes engenhos de serrar madeira constituem ainda uma novidade e urn espectaculo
POllCO vulgar, observa~ao que provoca necessariamente uma reflexao sabre a problema da
difusao das seeeas hidniulicas no territ6rio da Europa Ocidental ao tongo das diferentes
epocas.
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3. Descri~iio do Imovel

201

o edificio do engenho de serrar de Pereiras e uma estrutura que aparenta ter tido uma
dupla funf;aO; isto e, afunf;ao inicial de serrar madeira foi anexada uma outra actividade, a de
moagem2. Oeste modo, funcionaram no edificio duas actividades em simultdneo, a serra~iio e a
moagem, cada uma accionada pelo respective sistema motor. 0 engenho de serrar encontra-se
instalado num edificio robusto, com paredes de pedra va, possuindo dois pisos: no inferior
encontra-se 0 sistema motor e, no superior, existem dois compartimentos, sendo urn a oficina
de serrar propriamente dita, e 0 outro (ao que tudo indica construido posteriormente) e uma
pequena habita~ao destinada a servir de alojamento e a guardar os apetrechos da actividade
moageira. 0 tecto, de duas liguas, e coberto de telha.

3.1. Sistema Construtivo e Materiais Empregues

A construf;ao destes engenhos e relativamente simples, nao exigindo muita pericia teenica;
a materia prima utilizada (granito) existe com abundftncia nas proximidades, assim como a
madeira (de carvalho) utilizada na estrutura do telhado. Este, de telha vii tipo 'marselha',
apresenta uma solidez que resulta, sem duvida, do tipo de madeira utilizada. 0 sistema motor
do engenho, assim como a plataforma deslizante onde se coloeava 0 troneo a serrar e 0

pavimento e divis6ria do piso superior, utilizam igualmente madeira como materia prima; as
imicas excepf;oes sao duas rodas metalicas dentadas pertencentes ao sistema motor e, eviden
temente, a lftmina de serrar. A exisHmeia destas duas rodas metalicas, cuja funf;aO precisa nao
foi ainda possivel identificar completamente, revela-nos no entanto que a construf;ao do
engenho beneficiou jli da moderna produ~iio industrial de ferro, pelo que a sua epoca de
constrw;ao nao devera ser muito remota. Possui tambern urn pequeno af;ude e respectivo canal
que conduz a agua ao engenho.

3.2. Estado de Conserva~iio

Como ja foi referido, 0 engenho de serrar de Pereiras e 0 unico que se encontra num
relativo born estado de conServaf;aO. No entanto, a sua salvaguarda3 exige que se efeetuem
algumas repara~5es, nomeadamente quanto aos seguintes aspectos: telhado (substitui~iio de
algumas telhas e coloca~iio de outras, em falta); portas de entrada (duas) na oficina de serra~ao,

dado nao possuir nenhuma; reCUperaf;aO da roda hidraulica da azenha e da engrenagem da
serra que se encontram danificadas; reparaf;ao do pavimento do piso superior, que se encontra

2 Na presente noticia limitamo-nos apenas a contemplar a sua actividade como serra hidraulica.
3A CAmara Municipal de Santo Tirso manifestou interesse em adquirir 0 engenho, assim como de classificil.-l0

como im6vel de interesse concelhio, existindo jil. uma proposta de classificac;iio para 0 efeito.
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incompleto; limpeza dos canais de entrada e saida, assim como do pavimento do piso inferior,
que se encontram atulhados de terra, detritos, silvas e Dutra vegeta~ao.

4. Considera~iles Finais

Este tipo de engenhos hidniulicos de serrar madeira existentes no concelho de Santo Tirsa
apresenta um dupio interesse. Par um lado, comoja foi referido, a exist"ncia de pelo menos dez
serras indica-nos que ests actividade desempenholl urn papel relativamente importante na
economia rural do concelho, aproveitando uma fonte de energia natural e abundante, como
aconteceu na freguesia de Monte de Cordova. Alias, nao foi so em Santo Tirso, mas tambem
nos concelhos vizinhos que se desenvolveu este tipo de industria; 0 triangulo composto pelos
concelhos de Santo Tirso, Vila do Conde e Pa90s de Ferreira define uma regiao caracterizada
por uma forte predominancia desta actividade pre-industrial. 0 Inquerito Industrial de 1881
refere a exist"ncia de 7 serras hidraulicas em Vila do Conde e de 15 serras hidraulicas no
concelho de Pa90s de Ferreira, constituindo este 0 principal centro de prodU9aO fabril rural4

E. ah~m das ofieinas de serrac;ao existia ainda nestes tres concelhos urn elevado numero de
serradores bra~ais que se dedicava igualmente Aexplora~ao dos pinhais existentes.

Urn outro aspecto a salientar quanta a este tipo de estruturas relaciona-se com 0 facto de
as serras hidniulicas representarem uma componente significativa de teenalogia pre-industrial
portuguesa que, alem de ser pouco conhecida e divulgada, se encontra praticamente em vias de
extin~ao5. Dai a necessidade urgente de se inventariar, salvaguardar e estudar este tipo de
patrimonio, a fim de nao se perder a memoria de uma actividade que, num passado ainda
recente, se contava cpmo uma das caracteristicas nao so do concelho de Santo Tirso, mas do
Noroeste do pais.

4 Actualmente 0 concelho de pac;:os de Ferreira eurn importante centro produtor de industria de mobiliario de
madeira.

sTemos conhecimento da existencia de ruInas de serras hidniulicas em diversos pontos dos distritos de Viana do
Castelo, Braga e Porto, assim como de tres serras ainda a trabalhar regular mente em FaCe, Vieira do Minho e Paredes
de Coura.
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ESTAMPA I

I Localizat;io da serra hidraulica
de Pereiras na Peninsula Iberica.

2 Localizat;ao da serra hidraulica de Pereiras (Carta militar n.O 98. Esc. 1:25000).



ESTAMPA II

,..
2 Entrada da Of1cin~ de serrae.

1 Aspecto do edit' .'''.lelQ da serra hidrtiulica de P ._ e'elf's no .

b:;-------------T~~"..--'- flO Lec;:a.



ESTAMPA III

Lamina de serraf e plataforma deslizante.



ESTAMPA IV

1 Pormenor da lAmina de serrar e da plataforma deslizante.

2 Roda hidniulica vertical e parte do sistema motor.
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Da leitura do relatorio anual da actividade do Museu relativamente a 1985 ressalta como
principal preocupa~ao a sua instalarrao definitiva.

No ano de 1986 um primeiro passo importante foi dado para a resolm;ao deste problema,
com a cedencia ao Instituto Portugues do Patrimonio Cultural, por parte do Exercito, duma
area de 300 rn2 na zona vulgarmente designada por {(Cavalaric;as», a norte da actual rodovia e
proximo das termas romanas da Colina da Cividade.

Como ja se disse, a ausencia de instala~oes proprias tern condicionado gravernente a
actividade do Museu que comec;a a nao ter capacidade para recolha e tratamento do material
proveniente das escavac;oes em curso dentro do «Projecto de Bracara Augusta» e daquele outro
que, em consequencia do seu ambito regional, tern obrigarrao de receber e preservar.

Apesar deste condicionalismo a direcc;ao do Museu procurou, durante 0 ana de 1986,
desenvolver as aCi;oes possiveis no ambito da divulga~aocultural e nao descurou 0 apoio aos
projectos de investigac;ao com que esta comprometido e que considera prioritario.

I. Actividade de Divulga~iio Cultural

Visitas de Estudo

A semelhanc;a dos anos anteriores, contam-se por centenas as visitas de estudo efectuadas
as ruinas de Bracara Augusta.

Estas visitas, que se destinam a complementar a formac;ao curricular dos estudantes do
ensino secundario, sao normalmente precedidas da projecc;ao de diapositivos e distribui~ao de
documentac;ao que tornam a visita mais atractiva e esclarecedora e procuram sensibilizar os
jovens para os problemas relacionados com a protec~ao do patrimonio arqueologico. Com
estes objectivos se publicou urn prospecto sabre as termas romanas cuja edic;ao foi custeada
pelo Servi~o Regional de Arqueologia da Zona Norte.

Para alem destas visitas e a pedido de escolas e institui~oes locais, a Museu promoveu
sessoes de divulga~ao no distrito de Braga, sobre temas relacionados com a arqueologia e a
protec~ao do patrimonio.
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A exposi~iio organizada em 1985, a prop6sito do salvamento duma sepultura romana de
incinerac;ao posta a descoberto no Largo de Carlos Amarante e que ja percorreu algumas
localidades do pais, esteve patente ao publico na Galeria do J ornal de Noticias no Porto de 19
de Junho a 11 de Julho de 1986.

o Museu colaborou com 0 Departamento de Arqueologia do Instituto Portugues do
Patrim6nio Cultural na organizac;ao da exposic;ao «Cinco Anas de Arqueologia)), nao apenas
na parte respeilante ao Salvamento de Bracara Augusta mas tambern pelo trabalho de
fotografia, desenho e restauro de material proveniente de intervenc;oes do Servic;o Regional de
Arqueologia da Zona Norte.

Em colabora~iiocom a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho participou
activamente na exposic;ao realizada no edificio da Camara Municipal de Santo Tirso sabre 0

patl' '16nio arqueol6gico daquele concelho.
~sta participa~iio incidiu essencialmente em trabalhos fotognlficos e trabalhos de res

tauro do material exposto.
A colabora~iio com 0 Museu Pio XII do Seminario de Santiago, em boa hora come~ada,

tern continuado em born ritma. A lavagem e recuperac;ao de material cerAmico antigo,
realizada por uma equipa de OTL, foi orientada pete Museu e iniciou-se 0 desenho sistematico
do material mais significativo com vista a uma proxima publica<;ao.

2. Apoio a Projectos de Investiga~iio

A exemplo de anos anteriores 0 apoio aos projectos da Universidade do Minho respeitan
tes ao «Salvamento de Bracara Augusta», ou «Ocupa<;ao proto-historica na Bacia do Cavado»
e «Forma<;oes Quaternarias do Litoral Minhoto» concretizou-se, particularmente, no trata
mento, restauro e desenho de materiais.

o Museu colaborou, financeiramente e atraves dos trabalhos de desenho, fotografia e
arranjo gnifico, no N,°2 dos «Cadernos de Arqueologia».
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Em 1986, a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho prosseguiu os seus
objectivos de estudo e valoriza~iio do patrim6nio arqueol6gico do Minho, no ambito dos
diversos projectos de investiga~ao, segundo os quais se desenvolve a sua actividade.

I. Investiga~iio Cientlfica

No ambito do projecto de estudo da «Pn!-Hist6ria e Quaternario do Litoral Minhoto»
(Francisco Sande Lemos), realizou-se 0 desenho de esp6lio proveniente dessas zonas e deposi
tado em Museus de Lisboa e Braga.

No quadro do projecto de estudo da «Pre-Hist6ria e Quaternario do Litoral Minhoto»
(Jose L. Meireles), efectuaram-se sondagens em Montedor, Afife e Carre~o, e continuou-se a
fazer 0 estudo dos materiais resultantes.

Outro projecto, 0 da «Proto-Historia e Romanizaf;ao da bacia do rio Cavadm) (Manuela
Martins), entrou na sua fase final, com a redacf;ao das mem6rias descritivas das escavaf;oes
empreendidas, visando 0 doutoramento, que se espera concretizar em 1987.

Quanto ao projecto de Salvamento de Bracara Augusta (Manuela Delgado e Francisco
Sande Lemos), conheceu um novo f61ego, tendo-se efectuado escava~oesna chamada zona das
Carvalheiras, nas Termas do Alto da Cividade, num terreno da Rua Damiiio de G6is e nas
antigas cavalari~asdo antigo Quartel de lnfantaria de Braga. Estes trabalhos proporcionaram
importantes dados para 0 avanf;o dos conhecimentos sabre a hist6ria e urbanismo de Bracara
Augusta. No ambito do projecto de Salvamento de Bracara Augusta sera ainda de destacar a
participa~iio da U.A. U. M. no Programa a.T.J./ 86, que permitiu a colabora~iio de dez jovens
nos trabalhos de escavaf;ao, durante cerca de seis meses.

2. Publica~iies

No conjunto das actividades da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e
ainda de relevar a redacf;ao e a preparaf;ao dos artigos e notas varias que constituem a materia
do 2.° volume da Il Serie dos Cadernos de Arqueologia. Este segundo numero ja se encontra no
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prelo e saini a lume no ano de 1987.
Finalmente , ede referir a publica~ao do volume BibIiografia Arqueol6gica Portuguesa

1970-1979 (Eduardo Oliveira), e 0 infcio das recolhas de material para 0 volume relativo a toda
a bibIiografia arqueol6gica pUbIicada antes de 1934.

Trabalhos Publicados

Manuela Delgado - ~(O Salvamento de Draeara Augusta. Reflexoes e balanc;o dos conhecimentos». Aetas do I
Encontro National de Arqueologia Urbana - Setubal. 1985, Trabalhosde Arque%gia. Usboa, 3, pp. 27-42 (de

colab.).
Francisco Sande Lemos - (fArque%gia de Sanlo TirsO), Camara Municipal de Santo Tirso (de colab.).

- «(0 Salvamento de Deseaes Augusta. Reflexoes e balanc;o dos conhecimentos», Aetas do I Encontro
Nacional de Arqueologia Urbana - Setubal. 1985. Troba/has de Arqueologia. 3, Lisboa, pp. 27-42 (de colab.).

Manuela Martins - «Duas datas de CI4 para a ocupac;llo do Bronze Final do povoado de S. Juliio» (Vila Verde),
Arque%gia, 13, Porto, pp. 159-160.
~ «(Arqueologia Portuguesa ~ Algumas reflexoes». Arque%gia, 14, Porto.
~ «(0 povoado proto-hist6rico do LagO) (Amares). Sistema de defesa e fases de ocupaf,':ao, 0 Arqueo
logo Portugu~s, Serie IV, 4, Lisboa, pp. 149·184.

Jose Meireles ~ «Les formations littorales quaternaires du MinhQ) (Portugal). Premiers resultats, Actes da Xl erne
Reunion des Sciences de la Terre (R.S.T.) (de coJab.).
~ «(Les formations Jittorales quaternaires du Minho (Portugal): propositions pour une nouvelle approche

climato-chrono10gique et dynamique». Cahiers du Quaternaire, (de colab.) (no pre10).
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