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J.·P. Texier, J. Meireies, As Formafoes Quaterndrias do Liloral do Minho: propostas.

As Forma~oes Quatermirias do Litoral do Minho
(Portugal): propostas para uma nova abordagem
climato-cronol6gica e dinamica.*

Jean-Pierre Texier e Jose Meireles

9

Resumo

Os autores apresentam os resultados referentes a um conjunto de recentes observa-;:oes de terreno efectuadas nas
forma~oes quaternarias do litoraf do Minho.
Cinco nfveis marinhos, localizados. respectivamente, a 3-5, 8·14, 20-25, 40·50 e 60-70 metros, puderam ser identifica
dos. Sobre os tres niveis mais recentes foi reconhecida a exist~ncia de forma~oes coluvionares e e61icas, as quais
registaram diversos epis6dios climaticos de tipo periglaciar. Entre a fozdo rio Minho e ado Lima, posteriormente ao
estabelecimento do terra-;:o marinho de 3-5 metros, foram identificados dep6sitos de tipo paleolagunar.
E apresentada uma nova hip6tese ciimato-cronol6gica respeitante aos diferentes fen6menos sedimentares e pedol6gi
cos observados. Estes resultados dio-nos igualmente a possibilidadede propor uma nova interpreta~io das chamadas
«forma~oes areno-pelfticas».

Resume

Un premier bilan des recherches portant sur Ie Quaternaire du littoral du Minho (Portugal) est presente. 5 hauls
niveaux marins. etages respectivement a3-5m, 8-14m, 20-25m, 45-55m, et 6O-70m, ont ete identifies. Des formations
colluviales et eoliennes ont ete observees sur les trois niveaux les plus recents. Elles ont enregistre plusieurs episodes
climatiques de type periglaciaire. Des depOts paieo-Iagunaires, posterieurs ala terrasse marine de 3-5 m, ont egalement
ete mis en evidence entre l'embouchure du Minho et Viana do Castelo.
Une hypothese climato-chronologique concernant les differents evenements sMimentaires et pedologiques caracteri
ses est proposee. En outre, ces resultats permettent d'avancer une nouvelle interpretation des formations dites
«areno-pelitiques).

Abstract

We present the first results concernihg new researches on the Quaternary of the littoral of Minho(Portugal). Five high
sea levels, localized at 3-5m, 8-14m, 20-25m, 45-55m and 60·70m, have been identified. Colluvial and eolian deposits
are superimposed on the 3 lowest sea terraces. They are contemporaneous with several periglacial phases, except the
most recent. Paleo-Iagoonar formations, younger than the 3-5m sea level, have also been identified between the
Minho's mouth and Viana do Castelo.
A climato-ehronological hypothesis concerning the different sedimentary and pedogenetic events is proposed. More
over, a new interpretation of the so-called «areno-pelitic» formation is proposed.

• o texto deste artigo retoma, com ligeiras altera90es, 0 de urn outro, intitulado «Les formations littorales
quaternaires du Minho (Portugal): propositions pour une nouvelle approche climato-chronologique et
dynamique)). (Cahiers du Quaternaire ~ Ed. C.N.R.S.).
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J.-P. Tcxier, J. Meireles, As Formaroes Quaterndrias do LitoraJ do Minho: propostas. II

Situada na extremidade setentrional de Portugal, a provincia do Minho faz fronteira com
o Sui da Galiza (Est. I).

A area objecto deste estudo localiza-se entre as fozes dos rios Minho e Cavado. Esta regino
opoe-se, pela sua geomorfologia, as costas abruptas do Sui da provincia espanhola da Galiza.
Ela integra uma plataforma litoral bem desenvolvida (cerca de I a 4km de largura), associada a
um conjunto diversificado de dep6sitos.

o substrato e constituido essencialmente por rochas granlticas, no meio das quais ano
ram, localmente, xistos e quartzitos.

Tal como foi definido por L.Emberger (EMBERGER 1955), 0 litoral do Minho situa-se no
dominio climatico humido, com invemos temperados (precipita90es medias anuais: 1444mm;
temperatura media anual: 14,5 C; media das minimas do mes mais frio: 5,7 C). 0 diagrama
pluvio-termico estabelecido a partir dos dados meteorol6gicos recolhidos na esta9ao de Viana
do Castelo, na foz do rio Lima, permitem definir a ocorrencia de uma curta esta9ao seca, pouco
acentuada, centrada essencialmente no mes de Julho (Est. II-I).

A cobertura vegetal da zona litoral apresenta-se constituida principalmente por uma
chameca, composta por Ericaceas e Gramineas.

1. 0 quaternarlo do Minho: breve historial das pesquisas

Desde muito cedo que a morfologia e os dep6sitos quatemarios do litoral do Minho
chamaram a aten9nO dos ge6logos. Ja em 1894 P. Choffat (CHOFFAT 1894) assinalava,
pr6ximo de Viana do Castelo, a existencia de uma antiga superHcie de abrasno marinha
localizada, sensivelmente, a oito metros de altitude absoluta. Seguidamente, um certo'numero
de investigadores, de entre os quais destacamos Rui de Serpa Pinto (PINTO 1928), Abel Viana
(VIANA 1929) e Afonso do Pa90 (PAC;;O 1930), irno prosseguir 0 estudo ·desta regiao e,
simultaneamente, par em evide:ncia a existencia de outros niveis marinhos antigos.

Em 1942, H. Breuil e G. Zbyszewski (BREUIL & ZBYSZEWSKI 1942) efectuaram uma
primeira sintese sobre 0 conjunto do litoral quatemario portugues. Nesse trabalho reconhecem
estes autores quatro niveis marinhos principais:
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12 J.-P. Texier, J. Meieeles. As Formaroes Quaterndrias do Li/oral do Minho: propos/as.

- urn nlvel Siciliano situado a 90/ 100 m de altitude e classificado como pre-glaciar;
- urn nivel Milaziano, localizado sensivelmente a 60m, identificado com 0 Interglaciar de Gtlnz-Mindel;
- urn nlvel Tirreniano. a cerca de 30m, correlaccionado com 0 Interglaciar de Mindel-Riss;
- urn nlvel Grimaldiano, a 8/12m. identificado com 0 Interglaciar de Riss-Wtlrm.

Posteriormente este esquema vinl a ser completado e aperfeil'oado por Carlos Teixeira
(TEIXEIRA 1948, 1949 e 19'53) e por p. Zbyszewski e Carlos Teixeira (ZBYSZEWSKI & TEIXEIRA
1949) em 1949.

Em 1958, G. Zbyszewski (ZBYSZEWSKI1958) elabora urn sistema cronol6gico que, nas
suas linhas gerais, serve ainda hoje como referencia para a grande maioria dos trabalhos sobre
o QuaterOllrio portugues. Neste estudo, este autor distingue sete niveis marinhos e situados as
seguintes altitudes absolutas: + ou = a 100m, 80/90m, 60j70m, 45/50m, 30/40m, 15/20m e,
finalmente, 5/8m. Esta sequencia~, respectivamente, atribuida ao Plioceno e ao Calabriano
indiferenciadamente, ao Siciliano la, ao Siciliano Ib, ao Siciliano II, ao Tirreniano I, ao
Tirreniano 11(= ao Grimaldiano) e ao Tirreniano III (= ao Ouljiano). Nas cartas geol6gicas
publicadas a escala de 1/50.000 este conjunto de distintas formal'6es surge-nos designado pelos
simbolos «P», «Qh" «Q2a», «Q2b», «Q3», «Q4a» e «Q4b». Em 1980, C. Teixeira e F. Gonl'alves
(TEIXEIRA & GONC;:ALVES 1980) relacionaram 0 nivel correspondente ao Tirreniano III (= ao
Ouljiano) com 0 interstlldio de WUrm 1/ II. No entanto, importanl aqui sublinhar que a
realidade da existencia deste nlvel marinho de 5-8m foi recentemente posta em causa
(CARVALHO, MEIRELES & SANDE LEMOS 1983).

Paralelamente a estas formal'6es marinhas foram igualmente reconhecidos dep6sitos,
cuja origem permanece enigmatica, geralmente designados pela expressao «(formac;oes areno~

-peliticas de cobertura». Assinaladas pela primeira vez por R. de Serpa Pinto (PINTO 1928)e A.
do Pal'o (PAC;:O 1930), foram seguidamente cartografadas atraves do simbolo «Qp.» e descritas
por J. C. da Costa e C. Teixeira (COSTA & TEIXEIRA 1957) como tratando-se de formal'6es
limosas, de colorac;ao arnarelai castanha ou negra, susceptiveis de recobrir diversos niveis
marinhos (desde 0 de 90m ate ao de 8m).

A partir de amostras recolhidas em tres locais distintos, L. Berthois (BERTHOIS 1949)
realizou urn estudo sedimentol6gico e mineral6gico aprofundado destes dep6sitos. Dele
deduziu a ocorrencia de dois tipos principais de {(formal'6es areno-peliticas,): 0 primeiro tipo,
englobando elementos grosseiros e que corresponde a dep6sitos de natureza continental
aut6ctones, susceptiveis de terern sofrido urn escasso rernexirnento por escorrencia; 0 segundo
tipo, desprovido de elementos grosseiros, resultaria da lavagem do primeiro e podendo conter,
se bern que em quantidade reduzida, elementos al6ctones.

Este conjunto de formal'6es tanto foram atribuldas a glacial'ao de Riss (ZBYSZEWSKI &
TEIXEIRA 1949), como a urn periodo de tempo que decorre entre a glacial'ao de WUrm e 0 inleio
da Transgressao Flandriana (ZBYSZEWSKI1958).

Mais recentemente urn novo quadro litostratignlfico referente ao conjunto das formal'6es
quaterOllrias do litoral do Minho foi proposto (CARVALHO, MEIRELES & SANDE LEMOS
1983). Estes autores distinguem 10 unidades sedimentares: dois niveis marinhos antigos
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(unidades 1 e 2), aos quais sucedem dep6sitos de vertente (unidade 3), duas forma~aes

areno-argilosas de origem continental (unidades 4 e 5), seguidas por urn novo dep6sito
marinho (unidade 6) e, finalmente, urn conjunto de dep6sitos arenosos, ou com alguns seixos,
de idade recente (unidades. 7 a 10).

De urn ponto de vista paleoclimatico, os conhecimentos actualmente existentes dizem
respeito, essencialmente, a glacia~lio de WUrm. Com efeito, os vesdgios de uma fase glaciar
atribulda a este periodo foram claramente identificados por G. Coude-Gaussen no cimo das
serras da Peneda e do Geres (GOUDE-GAUSSEN 1978 e 1981)1.

Enquanto isso, na zona costeira, G. S. de Carvalho punha em evidencia a ocorrencia de
diversos fenomenos (seixos fracturados, seixos levantados, e6liza~ao, deformal;oes sedimenta~
res), que este autor interpreta como testemunhos da existencia de urn clima periglaciar,
contemporaneo da glacia~lio de WUrm (CARVALHO 1982, 1983 e 1985).

As epocas ante-wurmianas slio bastante mal conhecidas pelo que a sua caracteriza~lio

climatica se revela extremamente incerta.
Segundo H. Breuil e G. Zbyszewski (BREUIL & ZBYSZEWSKI 1945), no decurso dos

periodos interglaciares manifestar-se-la urn c1ima quente e seco «...voisin decelui du Maroc
meridional ou meme de Mauritanie...» Durante as glacia~aes, Portugal estaria sujeito a urn
regime elimatico hUmido a muito hUmido e relativamente frio «...voisin de celui de Cherbourg
ou de celui de la Norvege meridionale...» .

Em 1958, G. Zbszewski (ZBYSZEWSKI 1958) retomando a mesma interpreta~lio, efectua
no entanto uma caracteriza~lio mais especifica da cobertura vegetal. Assim, durante os
periodos glaciares, a totalidade do territ6rio continental portugues, e aexcep~lio das regiaes de
maior altitude (acima de 850 a 1100 metros), estaria recoberta por florestas constituidas
essencialmente por arvores de folha caduca2; no decurso dos periodos interglaciares a cober
tura florestal ocuparia ainda uma expresslio significativa do territ6rio mas, desta feita, seria
formada principalmente por arvores «a feuilles persistantes et dures du type mediterraneem>
(ZBYSZEWSKI 1958).

Para S. Daveau, uma unica fase climatica fria, de idade recente, pode, com seguranl;a, ser
reconhecida em Portugal. Relativamente ao Quatemario Antigo, ele «... parait avoir connu des
alternances de periodes humides et semi-arides, de type contraste, sans intervention du froid»
(DAVEAU 1977).

I Uma glacia~iio amiloga roi igualmente reconhecida rnais ao Norte, nos Montes Cantabricos (NUSSBAUM &
GIGAX 1952), na' Galiza e em Uon (SCHMITZ 1969), bern como ao Sui, na Serra da Estrela (LAUTENSACH 1932 e
DAvEAu 1971).

2 Para a zona Iitoral, esta interprela~ao enconlra-se em conlradi~iio com a proposta por G. Soares de carvalho.
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1. Problematica tratada

Divcrsas sao as razOes que motivaram 0 retomar do estudo das forma~aes quatemarias do
litoral minhoto.

o quadro cronol6gico em vigor no nosso pals e dificilmente correlaccionavel com aqueles
que actualmente sao admitidos, quer paraa Europa, quer para 0 Norte de Africa. Por outro
lado, os niveis de praias elevadas em que ele se fundamenta foram, frequentemente, definidos
em diversas regiaes e seguidamente paralelizados com os portugueses unicamente a partir de
urn criterio de base altimetrico. Ora, sucede que urn numero significativo de trabalhos realiza
dos nos ultimos anos, revelam que deforma~aes tect6nicas, de desigual amplitude e diferente
sentido, ocorreram durante 0 Quaterilario em distintas regiaes (ZBYSZEWSKI 1958, DAVEAU
1971, FERREIRA 1980 & RIBEIRO 1984), pelo que se impunha uma revisao da cronologia do
Quatemario.

o litoral do Minho reune urn certo numero de condi~aes que nos permitem abordar este
tipo de pesquisa em condi~aes que reputamos de favoraveis. De entre estas poderemos referir
as seguintes:

- a existtncia de distintos niveis escalonados de praias elevadas;
- a sua asSOCialJBO a depositos de diferentes origeRs e relativamente diversificados;
- a provavel presenC;8 de formac;oes polinlferas (trabalhos preliminares de Maria Isabel Cunha e Silva);
- urn born conhecimento da morfologia da plataforma continental. bern como das variac;oes verificadas na
Iinha de costa nos ultimos II:LOOO anos (trabalhas de J. M. Alveirinho Dias - DIAS 1985);
- a possibilidade de se pader vir a abter data~oes absolutas pelos metados do Radiocarbono e da

orermaluminiscencia;
- a presen~a de industrias liticas pre-historicasde distintos perlodas(Bkl:UILet al. 1962, SANDI: LEMOS 1982.
MElktLI:S 1982 e 1984),

Estes estudos de indole cronol6gica nao poderao, como e natural, ser dissociados do
conhecimento dos paleo-ambientes quatemarios da regiao, bern como da evolu~ao que estes
sofreram. Nesse sentido, dedicaremos particular aten~ao ao significado paleoclimatico e aos
mecanismos de forma~ao dos chamados dep6sitos areno-peliticos.

Os resultados que seguidamente iremos apresentar, assentando principalmente sobre
observa~aes de terreno, constituem tao somente uma primeira abordagem da problematica
que acabamos de definir. Aquelas, nao sendo exaustivas, sao por isso susceptiveis de poder vir
a ser completadas posteriormente.

Por outro lado, os estudos pluri-disciplinares ja encetados, ou programados (data~aes

absolutas, estudos paleo-pedoI6gicos, sedimentol6gicos. mineral6gicos, morfo-estruturais,
polinicos... ), possibilitar-nos-ao, por certo, recolher todo urn conjunto de outros dados que nos
levarao a precisar, talvez mesmo a modificar, algumas das hip6teses que iremos apresentar.
Todavia, e nao obstante as suas limita~aes, pensamos que este estudo preliminar podera trazer,
desde ja, uma nova visao sobre 0 Quatemario do litoral minhoto.
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Come~aremos por apresentar os dad os morfologicos e estratigraficos observados, para,
seguidamente, tentarmos efectuar uma interpreta~ao dinamica e climato-cronologicados
fen6menos pedo-sedimentares reconhecidos.

3. Os dados morfologlcos e estratigraficos

Actualmente, cinco niveis de praias levantadas puderam ser reconhecidos com seguran~a;

localizam-se, respectivamente, as altitudes de 3-5m, 8-14m, 20-25m, 45-55m e 60-70m.
Os dois niveis mais elevados (Ml e M2), observados designadamente na regiao de

Carre~o, encontram-se materializados por nltidas superficies de abrasao marinha, relativa
mente bern conservadas, e As quais por vezes sc encontram associados alguns seixos dispersos e
alterados de quartzito.

Os tr~s niveis mais recentes receberam a designa~ao de M3, M4 e M5 (Est. 11-2). Sao
constituidos por depositos muito ricos em seixos, com uma espessura que varia entre O,50m e
1,50m. A sua matriz e areno~a, mais ou menos fina, essencialmente quartzosa; quando os
sedimentos nao se viram afectados por nenhuma pedogenese a sua colora~aoe cinzenta clara e
cinzenta esverdeada. A composi~ao petrografica dos seixos revela-se essencialmente consti
tuida por quartzitos, alguns quartzos e rams granitos e xistos muito alterados.

Nos depositos M5 foi reconhecida uma industria pre-historica de talhe unifacial, suscepti
vel de corresponder a uma facies particular do Acheulense (MEIRELES 1984).

Sobre as forma~iles marinhas M3 desenvolvem-se as coluviiles CI, as coluviiles Cx e as
forma~iles eolicas 01 (Est.lll-l).

- As coJuviiJes C/: sao formadas essencialmente por seixos. embalados numa matriz arenosa, media a fina.
de eolorat;ao castanha amarelada; a sua espessura varia entre 0,60 m e 1,20 m. Assinale-se que fen6menos
resultantes da aet;ilo do frio (erioclastismo, erioturbat;ilo) se fizeram sentir neste dep6sito durante ou ap6s 0

seuestabeleeimento; de igual modo, se poder! constatar a ocorr~neia de uma eolizat;ilo moderada nodecurso
da sua deposit;ilo (a face de fractura de alguns seixos revela nhidos vestlgios de eolizat;ilo).
Estas coluvi13es CIforam posteriormente alvo de uma signifieativa alterat;ilo e de uma pedogenese associada a
fen6menos de lavagem; este solo antigo encontra-se extremamente degradado, subsistindo actualmente
apenas na base da eamada sob a forma de pequenas manchas deeolorat;ilo vermelha aeastanhada e amarela.
- As co/uviiJes Cx: eneontrarn-se separadas das preeedentes por uma superfleie de eroslo claramente
definida. A sua textura e fina, essencialmente Iimo-arenosa; a sua espessura eneontra-se eompreendida entre
0,20m e O,SOm. Suportam urn solo de tipo «kankenl atlAntico: 0 seu topo, forte mente humlfero, tern uma
eolorat;ilo eastanha muito eseura, quase negra (horizonte AI); seguidamente e Amedida que nos aproxima-.
mos da base da format;ilo, a sua eolorat;ilo torna-se eastanha, progressivamente mais clara (horizonte AI B).
As suas relat;13es estratigrMicas com as restantes format;13es eoluvionares nilo puderam ainda ser claramente
definidas.
- Asjorma,'oesed/icQs Dl: s610ealmente, ao Sui do rio Chado,junto ao lugarde Valdoia - Barros, eque
nos foi posslvel, ate ao momento, observar estes dep6sitos. Tratam-se de areias de eolorat;ilo einzenta clara,
com uma espessura poueo significativa (O,SO ma I m). No deeurso, ou posteriormente ao seu estabeleeimento,
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16 J.-P. Texier, J. Mcireles, As Formaroes Quaterndrias do illaraJ do Minho: propostQs.

ocorreram fen6menosde crioturbatrao. que se traduziram por injecIVoes do topa do horizonte humlfero de ex

nas formatroes 01 3.

S.obre as forrna~oes rnarinhas M4 (nivel de praia elevada de 8-14 rn) desenvolve-se urna
{mica gera~iio de coluvioes antigas, designadas por C2 (Est. 11-2 e 111-2).

Com ",rna espessura dcO,SOm a O,60m, estas coluvioes sAo constituidas por seixos embalados numa matriz
de areias finas e argilas. de coloraclo matizada de vermelho e amarele. Esta fase sedimentar (oi contemporA
nea de urn epis6dio climli.tico relativamente rigoroso. atestado pela presen/V8 de numerosos seixos fracturados
pOf crioclastismo (frequentemente fortemente eolizados) e por sedimentos crioturbados.

Posteriormente ao seu l!,stabeiecimento, as coluvioes C2 sofreram uma importante altera.;Ao (presen.;a de
seixos alterados), uma pedogenese acpmpanhada por fenomenos de lavagem (solo vermelho fersial1tico) e,
seguidamente, uma fase de hidromorfia, resp.ond.vel pela colora.;llo amarela no dep6sito; este solo antigo, 0

qual afecta igualmente os dep6sitos marinhos M3, encontra-se em vias de degrada.;ilo.
Nestas forma.;oes foi posslvel reconhecer a exist~ncia de uma industria Acheulense, com bifaces e

((hacheraux)) (MEIRELES 1984).

Os depositos rnarinhos M5 (niv~l de praia elevada de 3-5 rn) encontrarn-se recobertos por:
tr~s gera~oes distintas de coluvioes, designadas, respectivarnente, por C3, C4 e C5; por
depositos de urn tipo particular, denorninados por «L" e que localrnente se intercalarn entre C3
e C4; por forrna~oes dunares, apelidadas de 02 (Est. B-2 e IV).

- As coJuvioes C3: com uma espessura media de cerca de I m, nelas observa-se uma evolm,;ilo granulome

trica: a sua base e constitulda por areias e seixos, tornando-se depois a sua textura progressivamente mais
fina, sendo 0 topo da forma.;ilo jll formado por areias e argilas; as areias sao compostas de quartzo. micas e

alguns feldspatos.
Os seixos, frequentem~nte alterados e com aureolas superficiais ferruginosas que lhes conferem uma

colora.;ilo avermelhada, silo oriundos, essencialmente, das coluvioes C2 e/ou do nlvel de praia M4. Uma
percentagem significativa destes encontra-se estalada, por vezes fracturada in situ; a sua disposi.;lo, geral

mente levantada ou dispostos em grinalda, permite-nos deduzir a ocorr~ncia de fen6menos de crioturba.;lo.
Os indices de eoliza.;lo sio todavia menos acentuados do que os observados nas coluvioes C2,

As coluvioes C3 foram afectadas por urn solo de tipo ((Ranker» atlllntico; de colora.;ilo castanha muito

escura, quase negra, no seu topo (cerca de 0,50 m), a sua cor torna-se depois progressivamente castanha e
mesmo amarela clara na sua base.

As reconstitui.;oes efectuadas a partir de lascas residuais de talhe reconhecidas em C3 fazem pressupor

que, contemporaneamente a esta fase sedimentar, as popula.;Oes pre-historicas que ocuparama regilD fabricavam,
muito provavelmente, utensilios de tipo pico.
Os depdsitos (Ib: dispostos em cadeia ao lange da zona costeira compreendida entre Caminha e Viana do

Castelo, a sua base encontra-se a uma altitude absoluta de, aproximadamente, 3 mea sua espessura varia
entre I e 2 m. Najazida de Vila Praia de Ancora (Norte) II, estes dep6sitos ravinam ascoluvioes C3. Quando
assentam directamente sobre 0 substrato granitico, a sua zona basal encontra-se constitulda por areias
grosseiras, com algum saibro; seguidamente, observa-se uma rapida, mas progressiva, passagem para zonas

com uma textura mais fina, limosa ou limo-argilosa, nas quais e posslvel detectar, em certos nlveis,
significativas concentra.;oes de materia orgllnica e de fragmentos carbonosos; finalmente, a zona superior dos
dep6sitos, de colora.;io castanha, patenteia uma textura areno-limosa, com finos leitos e lenticulas areno~as

3Tais fen6menosja foram descritos e interpretados por Q,S. de Carvalho (CARVAl.HO 1985), que os data do final
da glacia.;llo de WUrm (16.000 a 13.000 anos B.P.).
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grosseiras, ou de granulos angulosos, resultantes da desagrega~lo dos granitos situados nas proximidades. A
estratifica~llo geral esubahorizontal, encontrando-se materializada pelos leitos arenosos e carbonosos.
- As coluvioes C4: a sua espessura varia entre 0,30 me 0,50 m. Estes depositos ravinam, quer as coluvi3es C3
(Est. 11I-2), quer os depositos ((L))(Est. IVal); de colora~o negra, revelam normalmente uma textura fina, areno
alimosa, se bern que localmente estas coluviOes possam integrar seixos rolados retomados de forma~Oes

anteriores.
Quando nile se viram truncadas por fenomenos de eroslo posteriores, 0 seu topo suporta umsolo de tipo

((Ranken) atlAntico.
Atraves dos trabalhosja realizados foi possivel reconhecer, associada aestas forma~aes coluvionares, uma

industria Iitica com picos (MEIKELES 1982 e 1984).
- As coluvUJes C5: revelando uma existencia muito pontual e sendo urn pouco mais claras que as coluviOes
anteriores, a sua colora.;lo geral 6 acinzentada. A sua textura apresenta-se constitulda por fragmentos
angulosos de granito e numerosos seixos de quartzito, granito e quartzo, embalados numa matriz arenosa.
Tratam-se de coluviOes recentes, como parecem demonstra-Io as moedas do sec. XIX nelas recolhidas.
- Asformaroes dunares D2: distribuidas de modo descontlnuoao longo da zona litoral, a sua espessura
pode atingir 2 a 3m. Sio constituldas por areias siliciosas de cor «(beige)), revelando por vezes a presen~a de
zonas humiferas de colora-;lo cinzenta.

Estes depositos encerram vestlgios de estruturas de habitat recentes, provavelmente historicas.

4. Interpreta~io dinimlca e climatoocronologlca (Est. V)

As superficies de abrasio MI e M210calizadas,respectivamente, a 60-70m e 45-55m sao
testemunho de antigos niveis marinhos. A sua cronologia quaterOllria e mais que provavel;
com efeito, nesta regilio os depositos atribuldos ao Plioceno marinho encontram-se situados a
100-110 m de altitude absoluta (TElxElRAet al. 1965). Todavia, dados os importantes fenome
nos erosivos a que estiveram submetidas as forma~oes Iitorais que Ihes estavam associadas, nlio
nos e possivel apresentar uma hipotese cronologica mais precisa.

Sera somente a partir do nlvel M3 que 0 estado de conserva~lio dos depositos nos ira
possibilitar a efectiva~lio de uma abordagem climato-cronologica.

Quando consideramos de uma forma global a sequencia estratigrafica das forma~oes

quaternarias do litoral minhoto, constata-se a repeti~io da alternancia «terra~o marinhol co
luvioes». Neste sentido, face aos processos de sedimenta~lio em causa e ao perlodo cronologico
considerado (Quaternario) sera, a nossso ver, legitimo pensar-se que as coluvioes expressam
condi~oes rexistasicas rigorosas (ocorrencia de urn conjunto, diversificado de fenomenos
resultantes da ac~lio do frio· cf, supra), enquanto que as forma~oes marinhas reflectem a
existencia de nlveis de praias elevadas de natureza glacio-eustatica, sincronicas, portanto, de
periodos de melhoria climatica. De igual modo, os paleossolos, cuja forma~lio e posterior ao
estabelecimento das coluvioes, neeessitam de um' ambiente biostasico de tipo temperado, ou
temperado quente; por isso, eles serlio, logicamente, contemporaneos dos niveis de praia
elevada,

Apresentados que foram estes principios base, come~aremos por referir que 0 solo
vermelho fersiaUtico formado sobre C2 e M4, podera ser situado com relativa seguran~a no
quadro cronologico do Quaternario. A sua data~lio ante-holocenica parece nlio oferecer
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quaisquer duvidas, ja que ele nao afectou as depositos rnais recentes, nomeadamente as
coluvioes C3 estabelecidas sob condi~oes periglaciares (ef supra). Dado que todos os dados
estratigraricos actualmente disponiveis, quer para a Europa4, quer para Marrocos (TEXIER &
RAYNAL 1985, ROUGIE 1985) coincidem em atribuir ao Interglaciar Riss-WOrm (= Eemiano),
ou ao seu equivalente 0 Inter Tensiftiano-Soltaniano (TEXIER el al. 1985), a ultima fase
pedologica significativa anterior ao Holoceno, afigura-se-nos logico adoptar esta hipotese de
data~ao para 0 solo formado sobre C2 e M4. Este tipo de pedogenese decorre sob urn eli rna
relativame~te quente e humido, mas com uma esta~aoseca bern definida (DUCHAUFOUR 1976
e 1977). Tais condi~oes ambientais sao sensivelmente diferentes daquelas que actualmente
vigoram no litoral do Minho (ef supra). A fase amarela observada no perfil podeni ser
interpretada como uma consequencia do aumento da humidade do chma, certamente acom
panhada por urn Iigeiro arrefecimento situado no fim desta fase biosllisica. Uma evolu~ao

amiloga pode ser constatada no NW de Marrocos para 0 Inter Tensiftiano-Soltaniano
(RAYNAL el al. 1985, TEXIER & RAYNAL 1985).

o ultimo nivel de praia elevada (M5), nao alterado e nao pedogenizado, podeni ser
considerado como 0 equivalente lateral do solo vermelho acima referido; dai, que 0 correlac
cionemos igualmente com 0 Interglaciar de Riss- WUrm (= ao Eutirreniano da zona Mediterra
nica) (RAYNAL el al. 1985, TEXIER el al. 1985).

Tendo como referencia estes marcos crono16gicos, iremos seguidamente tentar situar no
tempo, com 0 rigor passivel no estado actual dos nossos conhecimentos, os distintos fen6me
nos pedo-sedimentares descritos no ponto 3. Comer;aremos por examinar aqueles que sao
posteriores a M5, para depois abordarmos os que Ihe sao posteriores.

4.1. as jenomenos pedo-sedimentares posleriores a M5

4.1.1. As eoluvioes C3: a sua base, na qual se puderam constatar fenomenos resultantes da
acc;ao do frio (seixos fracturados, crioturbac;ao), ecertamente contemporanea de urn epis6dio
eli matico rigoroso, se bern que ainda relativamente humido, mas entrecortado por periodos
rnais secos durante os quais se manifestaram fen6menos de eolizar;ao. A textura mais fina do
topo de C3 (ausencia de balastro) atesta uma diminui~aoda competencia dos fenomenos de
coluvionamento, porventura relacionada com uma tendencia para uma maior aridez. Por isso,
pensamos que as coluvioes C3 deverao ser atribuidas a urn periodo periglaciar, facto que, e
dada a sua localiza~ao estratignifica (posterior a M5), nos leva a sitmi-Ias na glacia~ao de
WUrm; posteriormente, teremos possibilidade de observar que elas datam, eventualmente, do
WOrm Antigo.

40 numero de publicar;oes abordando este tema eextremamente elevado para que aqui possa ser referido de urn
modo exaustivo. No entanto, gostariamos de salientar os trabalh(ls de K. Brunnacker (BRUNNAl'KEK 1978), P.

Haesaerts (HAESAEKTS 1984), J.-P. Lautridou (LAUTRIDOU et al. 1982), J.·P. Texier (TEXIEK et al. 1983), J. Vaudour
(V AUUOUR 1969) e a obra colectiva ((La stratigraphie des loess d'Europen (1969).
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4.1.2. Osolo humifero de tipo «Ranker» allamico que se desenvolveu sobre C3, resulta do
estabelecimento de condi90es climaticas sensivelmente semelhantes as da actualidade, ou
ligeiramente mais frias. A sua forma9iio e dificil de situar no tempo; ela podera datar, quer de
um episodio intra-wurmiano - Interstadio Wiirmiano (LAVILLE el al. 1985) ou episodio
temperado do inicio do Wiirm Antigo - quer do inicio do Holoceno. Com efeito, a industria
contendo utensilios de tipo pico asturiense presente nas coluvioes C4 (as quais, recorde-se,
ravinam este solo) somente fornece, eventualmente, urn limite crono16gico anterior a 7.000
anos B. P.; tal e a data,iio mais recente obtida nas Asturias para uma industria hipoteticamente
afim (CLAl{K 1974 e 1976).

4.1.3. Os deposilos «L>>: 0 unico meio sedimentar susceptivel de explicar, simultanea
mente, a morfologia destes depositos (disposi9iio em cadeia ao longo da costa), a sua situa9iio
altimetrica (altitude de base proxima de 3 m) e as suas caracteristicas sedimentares (textura fina
a muito fina, estratifica9iio sub-horizontal, ausencia de desgaste nos elementos grosseiros) e
um meio de tipo lagunar. No emanto, a existencia destes depositos implica a ocorrencia de um
nivel transgressivo, associado a uma morfologia costeira sensivelmente diferente da actual,
pelo que eles representam, portanto, um periodo de melhoria climatica, provavelmente con
temporaneo do «Rankef» atlantico formado sobre C3. Assim sendo, duas hipoteses cronologi
cas poderao, uma vel mais, ser apresentadas: eles ter-se-ao constituido, ou no decurso de urn
episodio temperado do WUrm, ou no inicio do Holoceno.

Os trabalhos de J. M. Alveirinho Dias (DIAS 1985) sobre a plataforma continental da
regiiio setentrional de Portugal permitem-nos excluir 0 periodo de tempo compreendido entre
20.000 e 9.000 anos B.P., durante 0 qual 0 nivel marinho ter-se-ia situado entre -130m e -45m.
Entre 9.000 e 7.000 B.P. 0 nivel estaria ainda muito baixo (-45m a -15m), por forma a
possibilitar a instala9iio de um conjunto de pequenas lagoas entre Caminha e Viana do Castelo.

Por outro lado, refira-se que, um pouco mais a Norte da regiiio por nos considerada, em
Mougas, na costa galega, K. Butzer (BUTZER 1967) descreveu um conjunto de depositos que se
assemelham bastante, quer pela sua facies, quer pela sua situa9ilo altimetrica, as nossas
formaf;oes «L». Porventura, eles poderao representar urn outro testemunho deste mesmo
fenomeno lagunar. A data9ilo de C14 obtida por Butzer para uma amostra proveniente da base
dos depositos, forneceu um resultado superior a 40.000 anos B.P. (BUTZEl{ op. Cil.), compati
vel, portanto, com uma atribui9iio ao Interstadio WUrmiano tal como ele foi recentemente
definido (LAVILLE el al. 1985). Alias, resultados a pouco publicados e obtidos em distintas.
regioes da costa atlantica da Europa do Sui (Bretanha - HALLEGOUET & LANOE 1986;
Asturias - MAl{Y 1986) revelam a possibilidade de existencia de niveis marinhos transgressi
vos posteriores ao maximo eemiano (sub-estadio isotopico 5e) e contemporaneos de fases
temperadas do inicio do Wiirm (sub-estadios isotopicos 5c e Sa). Nilo se exclui pois a
eventualidade dos depositos lagunares "L» poderem datar de um desses periodos. Sera neces
sario aguardar os resultados fornecidos por data90es absolutas (em realiza9iio) para optar por
uma destas duas hipoteses cronologicas.

Quanto as coluvioes C3 elas seriio contemporaneas de um dos episodios rigorosos do
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inicio (sub-estadios 5d ou 5b), ou do pleniglaciar do WUrm Antigo (estadio isot6pico 4, ou
parte inferior do estadio 3).

4.1.4. As coluvioes C4: a colora~lio muito escura e a textura das coluvioes C4 indicam
-nos que elas resultam do remeximento do horizonte humifero A I do solo estabelecido sobre
C3. 0 seu caracter extensivo a todo 0 sector costeiro revela que elas certamente serlio
contemporAneas de uma fase rexistllsica. As figuras de ravinamento e de sedimenta~lio

observadas junto II sua base, slio testemunho de urn dep6sito estabelecido num contexto
suficientemente hUmido, por forma a provocar, episodicamente, fen6menos difusos de escor
rencia, mais ou menos acentuados; e provaveltodavia que 0 seu topo possa estar relacionado
com urn clima mais frio e arido. Contamos que esta duvida venha a ser ultrapassada atraves dos
estudos sedimentol6gicos, micro-morfol6gicos e polinicos em curso, ou programados.

A industria litica presente nestas coluvioes (a qual integra utensilios de tipo pico) nao nos
permite situar com rigor 0 seu periodo de forma~lio.Com efeito, as data~oes obtidas nalgumas
jazidas arqueol6gicas cantabricas (compreendidas entre 6.800 e 9.290 B.P. - CLARK 1974 e
1976, MORALES 1982) nlio implicam, for~osamente, a inexistencia de industrias «afins» mais
antigas. Alias, a pr6pria hip6tese de urn autentico Asturiense plistocenico ja foi inclusivamente
adiantada por diversos autores (JORDA CERDA 1959, CRUSAFONT PAIRO 1963, GONZALEZ
1965). Tal poderia ser a situa~lio da industria associada aos dep6sitos C4, se a interpreta~lio

climatica anteriormente proposta se revelar correcta, ja que a ocorrencia de urn periodo
rexistasico contemporAneo do inicio do Holoceno nao se coaduna com os conhecimentos
actualmente disponiveis. Assim sendo e na expectativa de data~oes absolutas, atribuimos,
provisoriamente, esta fase sedimentar ao WUrm Recente (34.000 a 10.000 anos B.P.).

4.1.5. 0 solo humifero desenvolvido sabre C4: 0 topo das coluvioes C4 foi geralmente alvo
de urn fen6meno erosivo, mais ou menos acentuado, consequencia da ac~lio antr6pica. Dai
que, apenas localmente (jazida de Vila Praia de Ancora Norte II), subsista a evidencia de urn
solo humifero nlio perturbado, recoberto, quer porcoluvioes recentes (C5), quer por uma zona
remexida pelos trabalhos agricolas. Este solo earacteriza-se essencialmente pelo desenvolvi
mento de urn horizonte Al negro orgAnico, passando progressivamente em profundidade a urn
horizonte cinzento acastanhado, menos escuro que A I. Pensamos que ele podera ser atribuido
aos solos de tipo «Ranker» atiAntico; as caracteristicas peculiares que ele revela (a presen~a

significativa de materia orgAnica ate II base do perfil) slio, a nosso ver, devidas ao proeesso de
estabelecimento da coluvilio C4 (remeximento de urn «Ranker» pre-existente). A genese deste
tipo de solo requer condi~l\es climaticas pr6ximas das actualmente existentes na regiao
(DUCHAUFOUR 1976). Pela sua posi~o estratigrafica atribuimos-lhe uma cronologia holoeenica.

4.1.6. As coluvioes C5 e as [ormafoes dunares D2: uma cronologia actual ou sub-actual
nlio oferece quaisquer duvidas (cf. ponto 3). 0 estabelecimento das coluvioes C5 encontra-se
directamente relacionado com a antropiza~lio desta zona litoral.
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4.1.7. As coluviiJes Cx e os deposiloS eo/icos Dl: estas forma~oes, localizadas sobre 0

terra~o marinho M3, nao se viram afectadas pelo solo vermelho fersialitico atribuido ao
Interglaciar de Riss-WUrm. Sendo igualmente anteriores a urn perlodo em que se verificaram
fen6menos decorrentes da ac~ao do frio (crioinjec~lio de Cx no interior de DI) e testemu
nhando, por isso mesmo, uma fase climatica rigorosa, pensamos que uma cronologia intra
-wUrmiana Ihes devera ser atribuida.

o paleossolo de tipo «Rankel» atlantico que separa Cx de DI representa uma fase de
melhoria climatica. Numa primeira analise, ele podera ser correlacionado com aquele que se
desenvolveu sobre C3 e por isso atribuido ao Interstadio WUrmiano.

Esta hip6tese implica que Cx se telll formado durante 0 WUrm Antigo e DI no decurso de
urn periodo de aridifica~ao do WUrm Recente. Todavia, dada a aus~ncia de urn relaciona
mento estratigrafico directo, ou de data~oes absolutas, nlio nos e possivel ainda situar Cx e D I
relativamente As outras duas forma~oes igualmente atribuidas Aglacia~ao de WUrm (C3 e C4).

4.2. Osjenomenos pedo-sedimentares anteriores a M5

4.2.1. As coluviiJes C2: representam a fase de degrada~ao climatica mais acentuada de
toda a sequ~ncia. Na. verdade, para alem de numerosos vestigios de urn frio' muito intenso
(crioclastismo), estes sedimentos registaram no decurso do seu estabelecimento uma impor
tante eoliza~ao; esta, decorre num contexto nitidamente mais arido do que a que se encontra
associada, quer Aforma~lio C3, quer a CI.

Este periodo de degrada~lio climatica imediatamente anterior aos acontecimentos atri
buidos ao Interglaciar de Riss- WUrm, revela caracteristicas que se aproximam bastante
daquelas reconhecidas, no SW de Fran~a, para 0 Riss Superior (TEXIER el al. 1983). A
presen~a nas coluvioes C2 de uma industria Acheulense com «hacheraux» e bifaces nlio
contraria esta hip6tese.

4.2.2. A jormarlJo marinha M4:associada a uma oscila~lio marinha, certamente de
natureza glacio-eustatica, ela podera, eventualmente, ser contemporlinea de urn interglaciar
rissianos. Esta hip6tese encontra-se refor~ada peia presen~a de uma industria Acheulense com
«hacheraux» (jazida de Santo Isidoro). Assinale-se ainda que, no SWde Espanha, na regilio de
Almeria, urn nivel de praia elevada situado a uma altitude similar, fomeceu uma data~liocom,
aproximadamente, 250.000 anos, tendo sidocorrelaccionado com 0 est!ldio isot6pico 7(HILLAIRE
-MARCEL el al. 1986). Tal cronologia concorda perfeitamente com a nossa proposta.

s Ja. tivemos oportunidade de demonstrar (TEXIEk 1982), quc aos perfodos tradicionalmentc dcsianados por
(linterstt\dios da glacia~io de Rissl>devera. na realidade. ser atribufda a categoria de interglaciares. Com cfeito, as suas
consequencias pedol6gicas e morfol6gicas sio equivalentes as observadas para 0 lnterslaciar de Riss- WUrm. De igual
modo. as «estadios)) do Riss deverio ser entendidos como perfodos glaciares, companiveis pelas suas consequencias
morfo-sedimentares a glacia~io de WUrm.
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4.2.3. 0 solo vermelho residual observado sobre CI: ~ cerlamenle alribuivel ao mesmo
perfodo de melhoria climalica.

4.2.4. As coluviiies CI: represenla a mais anliga das fases rexiSlasicas aClualmenle delec
ladas nesla regillo liloral. 0 seu caracler rigoroso nllo oferece qualquer duvida (crioclaslismoe
criolurba~lIo).Na realidade, Irala-se de urn aconlecimenlo morfo-sedimentar comparavel a C2
e, hipoteticamente, tamb~m ele relacionado com urn epis6dio glaciar rissiano (Riss Medio?).

4.2.5. A forma~lJo marinha M3: esle nivel marinho transgressivo leve uma incid~ncia

morfol6gica similar a M4, razllo pela qual 0 atribuimos igualmente a urn interglaciar rissiano,
em vez de a uma das fases de melhoria climatica observadas no Plisloc~nico Medio, ou Antigo,
as quais parecem ter sido substancialmente mais longas.

Desconhecemos, de momenlo, a expressllo pedol6gica correspondente a esta fase
biostllsica.

S. Conclusil.s

o litoral minholo revela a exist~ncia de testemunhos de, pelo menos, cinco niveis mari
nhos Iransgressivos dislintos. Destes, apenas 0 mais recente (nivel M5), situado a 3-5m de
altitude, podera ser correlaccionado, com alguma seguran~a,ao Interglaciar de Riss-WUrm (=

Eutirreniano da zona Mediterranica; = E~miano da Europa do NW). Os dois niveis mais
anligos, MI e M2, estiveram submelidos II ac~lIo de intensos fen6menos erosivos, pelo que
apenas os encontramos malerializados por superficies de abrasllo marinha: elas poderllo
eventualmente corresponder a dois maximos transgressivos, contemporaneos do Plistoc~nico

Antigo (Calabriano medio?) urn e do Plistoc~nico Medio (Siciliano medio?) outro. Os dois
niveis inlermedios, M3 e M4, tiveram incid~ncias morfol6gicas semelhantes lis observadas no
nivel M5, pelo que, provisoriamente, propomos a sua correlacc~lIocom periodos interglaciares
rissianos. Urn deles (M4), lalvez possa ser relacionado com 0 Harouniano-Agadiriano de
Marrocos (BREBION et al. 1984), bern como com 0 lerra~o marinho de IS-18m da regillo de
Almeria (HILLAIRE-MARCELet al. 1986). Por outro lado e tal comoja havia sido expresso por
G. Soares de Carvalho, J. Meireles e F. Sande Lemos (CARVALHOet 01. 1983),0 nivel marinho
de 5-8m, tradicionalmenle atribuido ao «Tirreniano III», nllo lem qualquer realidade; na
verdade, tratam-se de coluviiies recentes ricas em cascalhos.

Varias gera~iies de coluviiies puderam ser identificadas. A excep~ao das mais recentes
(C5), associadas a fen6menos de origem anlr6pica, as restantes resullam de epis6dios de
rexislasia frios a muito frios. Com efeilo e indo de encontro II opinillo de G. Soares de Carvalho
(CARVALHO 1982,1983 e 1985), somente condi~iies climaticas de tipo periglaciar permitem
explicar os fen6menos associados a estes dep6sitos: seixos fracturados in situ ou oio, seixos
levantados ou dispostos em grinalda, injec~1\es, indices de eoliza~ao. Sao as coluviiies C2
aquelas que testemunham condi~iies climat~ricas mais rigorosas; imediatamente anteriores aos
fen6menos pedo-sedimentares atribuidos ao Interglaciar de Riss-WUrm, eSles dep6sitos sao
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por n6s relacionados com 0 Riss Superior.
As coluviiies Cl, interstratificadas entre as forma~iies marinhas M3 e M4, foram igual

mente datadas de um epis6dio glaciar rissiano (Riss Medio?). As coluviiies C3 e C4 represen
tam 0 ultimo periodo de degrada~Ao climatica, pelo que serAo certamente contemporllneas da
Glacia~Ao de WlIrm. Estas duas fases de sedimenta~Ao encontram-se separadas uma da outra
por um periodo de aquecimento intra-wllrmiano, cuja posi~Ao cronol6gica nAo pOde ainda ser
definida e que e igualmente 0 responsavel pela forma~Ao de urn paleossolo humifero, pouco
evoluido, sobre C3 e pelo estabelecimento, ao longo de toda a costa, dos dep6sitos lagunares
(<<L»).

Outras duas forma~iies, uma coluvionar (Cx), outra de origem e6lica (01), nAo puderam
ainda ser correlaccionadas com as restantes unidades sedimentares. Todavia, uma cronologia
wllrmiana e provavel.

Do ponto de vista paleoclimatico e para alem da identifica~Ao dos quatro epis6dios
rigorosos que acabamos de referir, as observa~iies pedol6gicas efectuadas permitem-nos
avan~ar com uma primeira hip6tese de caracteriza~Ao dos epis6dios biostasicos ante
-holocenicos. 0 solo de tipo «Ranken> atlllntico atribuido a urn periodo intra-wllrmiano
testemunha urn clima proximo do actual, ou seja, temperado humido, talvez mesmo um pouco
mais frio, mas sem uma esta~Ao seca definida. Tal clima e claramente distinto daquele que
presidiu aforma~Ao dos solos vermelhos fersialiticos relacionados com 0 Interglaciar Riss
-WlIrm ecom urn interglaciar rissiano. Este ultimo tipo de ped6genese necessita, pelo contrario,
de condi~iies temperadas quentes, com menores precipita~iies e"a ocorrencia de uma esta~Ao

seca, mais ou menos acentuada. A fase de hidromorfia associada a estes'solos e expressa pela
colora~Ao amarela, podera ser explicada de diferentes modos: colmata~Ao do perfil, fen6me
nos locais ou aumento da humidade do clima. Tendo por referencia os dados proporcionados
pela regiAo atlllntica de Marrocos, optamos pela ultima das hip6teses acima apresentadas.

Urna interpreta~Ao genetica das «forma~iies areno-peliticas» podera igualmente ser pro
posta. Tratam-se, ou de solos humiferos tipo «Ranken> atlllntico «en place» ou desmantelados e
remexidos por coluvionamentos, ou de dep6sitos paleolagunares que integram zonas ricas em
materia orgllnica e fragmentos carbonosos. Na regiAo objecto de estudo, estas «forma~iies

areno-peliticas» datam provavelmente da glacia~Aode WlIrm e do Holoceno.
Finalmente, gostariamos de recordar que 0 esquema climato-cronol6gico e dinllmico

proposto, constitui tAo s6 uma primeira abordagem ao estudo do Quaternario do litoral
minhoto. Ele sera posteriormente completado e aprofundado atraves de outros trabalhos de
campo e de estudos pluri-disciplinares, designadamente paleopedologicos, sedimentol6gicos,
polinicos e cronologicos (C14 e TL).
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2 Estratigrafia das formaclSes quaternarias do nlvel inferior (3-5 m.) de Gelfa (Esc. 1:50).
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A Cera-mica Proto-Historica do Vale do Cavado: Tentativa
de Sistematiza~ao *

Manuela Martins

Resumo

Procura-se neste trabalho sistematizar a cerAmica do If milenio a.c. cncontrada nas escaval;Oes realizadas em tr~s

povoados proto-historicos do vale do Cavado: S. Juliao e Barbudo (Vila Verde)e Lago{Amares). Tendo por base uma
breve discussao da cronologia obtida nas escaval;6es, apresenta-se a ceramica dividida em tres grandes fases, que
correspondem a evolu~ilo cultural do If milenio a.C. na regiao. A cerAmica sera entao analisada em funl;ilo dos
fabricos, formas e decoral;Oes. Para cada fase fornece-se um quadro morfologico dacerAmica encontrada emcada urn
dos povoados estudados.

Resume

L'auteur essaie defaire te bilan de la ceramique du ler millenium a.C., a partir des fouilles de trois oppida dans la vallee
du Cavado: S. Juliio et Barbudo (Vila Verde) et Lago (Amares). Apres la discussion de la chronologie, la ceramique
dont on fait I'analyse technologique, tipologique et decorative, est c1assee en trois phases, en rapport avec I'evolution
culturelle de la region.

Abstract

The author presents a systemathic approach of the pottery of the Jst millenium a.c. found in the excavation of three
hill-forts in Cavado valley: S. Juliilo and Barbudo (Vila Verde) and Lago(Amares). After a chronological discussion,
the pottery is classed into three main phases corresponding to the cultural evolution in the region. For each phase the
technology, the typology and the decoration of the pottery will be discussed .

• Desenhos: Maria Felismina Vilas Boas; Filipe Antunes (MRDDS) e Fernando Barbosa (MRDDS).
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1. Introdu~ilo

37

A ceramica ocupa urn lugar de destaque no ambito da cultura material dos castros do
Noroeste peninsular t . Em primeiro lugar, porque os achados ceramicos constituem sempre os
vestigios numericamente mais importantes nas escavac;oes destes habitats; depois, porque eles
silo frequentemente os unicos a fornecer elementos de data~iio para as sequencias estratign\
ficas e para as estruturas; final mente, porque a ceramica, para alem do seu valor crono
-tipoI6gico, fornece elementos de natureza antropol6gica e ecol6gica, que importa valorizar.

Estes aspectos justificam, em parte, urn crescendo de interesse pelo estudo da ceramica
proto-hist6rica do NO, que se desenha a partir da decada de 70, quer em Portugal2, quer na
Galiza3. No entanto, varios problemas se tern posto aos investigadores, pelo que 0 alcance dos
trabalhos produzidos naquele dominio tern sido limitado.

. A longa dura~iio dos povoadosjustifica 0 estado de fragmenta~iio da ceramica que e, por
conseguinte, dificil de estudar e interpretar. Por outro lado, encontramos tra~os evidentes de
urn grande conservadorismo a nivel tecnico e morfol6gico, que se mantem por vezes ao longo
de seculos, nada favoravel adata~iio de pe~as isoladas. Mas, e tambern verdade que 0 reduzido
numero de escava~lles com boas estratigrafias e a sua escassa divulga~iio tern dificultado 0

estudo deste valioso material arqueol6gico.
Assim, se a'monotonia tecnica e formal justifica a excessiva valoriza~iio de raras pe~as

importadas, ou de outras mais finas, tambern e certo que a raridade de estudos monograficos

1 Neste dominio destacamos as trabalhos de slntese que foram publicados nos ultimos anos, que tocam a
problematica da ((Cultura Castrejal>, nomeadamente 0 de A. Coelho da Silva (1986)e 0 de C. A. Brochado de Almeida
(1987). Mas e tambem de salientar os trabalhos de tipo monografico sobre esta~oes que v~m merecendo aten~ao

particular, quer em Portugal, quer na Galiza (ALMEIDA et alii 1981; SOEIRO 1984; HIDALGO CUNARRO 1982; 1983;
1985a; 1985b; PENA SANTOS 1986).

2 Em Portugal refira·sesobretudo os trabalhos de C. A. Ferreira de Almeida (1972, 5-34; 1974, 17 l-J97), pioneiro
na tentativa de sistematizar a tipologia e os estilos da cerAmica dos castros portugueses.

3 Na Galiza encontramos urn maior numero de trabalhos relativos acerAmica, quer no Ambito de slnteses
(ROMERO QUIROGA 1975; REV CASTINEIRAS 1978), quer como contribui~llo ao estudo e divulga~llo de materiais de
antigas escava~oes (HIDALGO CUNARRO e COSTAS GOBERNA 1979, 151-228; 1982,273·289; REV CASTINEIRAS 1983,
443448; J984), entre outros.
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impede 0 e81abelecimenlo de paralelos correclos, ou fruliferos. Essa siluacilo dificulla obvia
menle qualquer visilo de sinlese, quer no que respeila ao esludo da pr6pria cerAmica, quer no
Ambilo dos conlribulos desle malerial para eslabelecimenlo de cronologias.

A nossa experi~ncia de Irabalho em povoados do vale do Cavad04 colocou-nos peranle
problemas de analise e inlerprelacilo da cerAmica que cerlamenle serilo comuns a oulros
invesligadores, que Irabalham nesle Iipo de eslacoes. Julgamos, assim oporluno realizar urn
breve balanco sobre a cerAmica prolo-hisl6rica que livemos oporlunidade de esludar enlre
1980 e 1986. Todavia, eslamos conscienles de que os resullados oblidos silo validos anles de
mais para as shios escavados, ainda que passaro representar urn quadro caracteristico da
producilo da regiilo do vale do Cavado, e conlribuir para uma melhor compreensilo da olaria
prolo-hisl6rica do NO porlugu~s.

2. Quesloes metodol6gicas

Quando comparada com oulros achados a cerAmica oferece m61tiplas vanlagens, que
resullam da sua durabilidade (e pralicamente indeslrullvel), da sua frequ~ncia (aparece sempre
em grande quanlidade) e da complexidade envolvida no seu fabrico (Iraduz uma serie de
procedimenlos, desde a escolha da argila e dos elemenlos nilo plasticos, il preparacilo da pasla,
il modelacilo da forma, acabamenlos e a loda uma serie de Iransformacoes de nalureza quimica
que ocorrem duranle a cozedura).

As duas primeiras caraclerlslicasjuslificam a longa Iradicilo de esludos da cerAmica, em
que ela e sobreludo valorizada como elemenlo de distincilo das culluras arqueo16gicas (valor
eSlilislico) e como elemenlo de esludo da evolucilo das comunidades (valor lipo-cronoI6gico).

Em grande medida esse lipo de Irabalhos baseia-se, quer na classificacilo descriliva das
cerAmicas em serie lipol6gicas, quer no esludo de cerAmica mais fina (dila de luxo), que
permiliram 0 desenvolvimenlo de eSludos cenlrados na problemalica da difusiio e inlercilmbio
das ceramicas. Estes ultimos, paTtern da asserc;ao de que a ceramica mais grosseira naa «viaja.>,
sendo quase sempre de fabrico local e regional, enquanto que a louca mais fina, sempre
minoritaria, se «(des!oca», podendo assim farnecer elementos importantes sobre contactos e
influ~ncias cullurais enlre comunidades.

Embora as lipo-cronologias lenham perdido alguma imporlilncia, sobreludo desde a
generalizacilo dos metodos de dalacilo absolula, a cerAmica conlinua a ser usada como
imporlanle elemenlo cronol6gico, quer em lermos relalivos, quer absolulos, desde que possa
ser confronlada com oulro lipo de datacoes.

4lnvestiga~llo desenvolvida entre 1980 e 1987, no Ambito da tese de doutoramento da Butara, apresentada A
Universidade do Minha (MARTINS 1987), tendo por base as escava~Cles realizadas na citAnia de S. Juliio, em Vila
Verde (MARTINS 1984, 11-27; 1985, 197-240; 1986a, 159-160; 1988b), no castro do Barbudo (MARTINS 1988c) e no
povoado do Lago (MARTINS J986b, 149-184; 1988a).
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No entanto, a asser~io de que a cerlmica rel1ecte os padroes mentais e as normas culturais
de uma comunidade desenvolveu outros campos de investiga~io que se generalizaram sobre
tudo a partir dos anos 60, com base na contribui~o de alguns conceitos e metodos adoptados
de outras ci~ncias. Referimo-nos, por exemplo, ateoria dos sistemas, autiliza~io da informa
tica, ou as analises da tecnologia de fabrico, com base no estudo da composi~ilo mineral6gica e
qulmica das pastas.

As maiores contribui~lIes dos ultimos anos inscrevem-se em duas linhas de pesquisa de
certo modo independentes: uma delas centra-se no estudo da manufactura de fabrico e da
funcionalidade da cerlmica e encontra-se mais ligada a Arqueologia europeia; a outra,
desenvolveu-se sobretudo a partir dos estudos etnoarqueol6gicos, mais representados na
Arqueologia anglo-sax6nica.

As multiplas abordagens da cerlmica permite-nos olha-Ia como urn produto privilegiado
no estudo das rela~lIes entre as comunidades e 0 meio ambiente (ARNOLD 1978; 1984), no
estudo da interac~iosocial (PLOG 1978; 1980), ou ainda no estudo dos fen6menos de mudan~a
cultural (RICE 1984, 231-288).

Estas diferentes perspectivas permitem valorizar a cerlmica, quer como elemento indica
dor de cronologia relativa, uma vez que ela sofre mudan~as, quer como sistema de produ~io

atraves do qual e possivel estudar as altera~lIes culturais e econ6micas ocorridas entre diferen
tes fases da vida de uma comunidade.

Os principais problemas com que nos confrontamos no estudo da ceramica dos povoados
do vale do Cavado relacionam-se com a natureza das jazidas estudadas e com a aus~ncia de
quadros de refer~ncia estratigrolficoS ou terminol6gicos.

A primeira dificuldade resulta basicamente do caracter bastante fragmentario da cera
mica em causa. Esta situa~io implica for~osamente 0 estudo e valoriza~ilo de fragmentos e nio
de pe~as inteiras, facto que cria importantes limita~lIes a organiza~io de qualquer tipologia.
Por outro lado, nio existem classifica~oes e criterios terminol6gicos unanimamente aceites
para a ceramica proto-hist6rica do NO.

Na Galiza a maioria dos trabalhos publicados refere-se ainda a colec~oes existentes em
museus, procedentes de antigas escava~lIes, nem sempre devidamente estratigrafadas (REY
CASTENEIRAS 1983, 443-448; 1984; ROMERO QUIROGA 1975).

Na area portuguesa foi 0 estudo de Carlos A. Ferreira de Almeida (1974, 171-197),
elaborado igualmente com base em materiais de museus, que serviu de refer~ncia praticamente
ate ao momenta.

Urna das grandes dificuldades em utilizar as tipologias propostas resulta antes de mais da
pr6pria defini~io de «ceramica castreja», tratada muitas vezes independentemente do seu
contexte cronol6gico. Nem sempre se distingue com 0 necessario rigor as ceramicas que
correspondem ao Bronze Final, daquelas que caracterizam a Idade do Ferro, ou mesmo a
epoca romana.

Recentemente A. Coelho da Silva apresentou, no 1mbito do seu trabalho de tese, rela.tivo
acultura castreja do Noroeste de Portugal, uma nova proposta evolutiva para a ceramica dos
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castros da regiao do Minho (SILVA 1986, 117-136). Esta baseia-se na formula~ao de urn quadro
cronologico que usa sobretudo os materiais de importa~ao como base de data~ao, sendo por
isso mais ,<fino» do que 0 quadro evolutivo da propria ceramica. Por outro lado, a tipologia
proposta, deduzida de esta~oes dispersas por uma vasta area geografica, que compreende toda
a provincia do Minha, pareee esconder alguns regionalismos que nia sao valorizados, oem
suficientemente evidentes pois nao dispomos do estudo exaustivo do material de cada esta~ao.

A tese de A.C. da Silva, representando urn louvavel esfor~o de sintese, remete-nos ao nivel do
estudo da ceramica para a urgente necessidade de trabalhos comparativos de ambito regional,
que permitam compreender a evolu~ao e caracteristicas desta importante produ~ao.

Mas, se a classifica~ao discritiva da ceramica dos castros se encontra ainda numa fase
pioneira, 0 estudo da sua tecnologia de fabrico nao deu ainda senao os primeiros passos.

Embora haja que salientar algumas tentativas empreendidas nesse sentido, que represen
tam sobretudo ensaios de natureza metodologica, sobre as temperaturas de cozedura, ou a
validade de certos metodos de analise mineralogica (V AZQUEZ VARELA e GUlTIAN RIVERA
1977-78,275-279; 1981,89-92),0 impacto dessas contribui~oes e praticamente nulo, ja que
envolveram urn numero irrisorio de fragmentos de ceramica.

Julgamos que 0 estado de fragmenta~ao da ceramica dos castros nao deve justificar 0

relativo desinteresse com que e tratada no ambito das publica~oes. Com efeito, a valoriza~ao

da totalidade da ceramica de uma escava~ao, nao so e imprescindivel para garantir a seriedade
dos resultados, como Cornece importantes conclusoes.

No nosso trabalho partimos do pressuposto de que todos os fragmentos de ceramica
podem e devem ser analisados, pois possuem valor informativo para 0 estudo das sequencias de
ocupa~llo dos povoados. Nao seleccionamos 0 melhor material, 0 mais fino, 0 melhor conser
vado, ou aquele que nos parecia mais facil de datar. Procuramos antes valoriza-lo todo, como
urn conjunto coerente e significante.

Uma vez que os povoados estudados ofereciam ceramicas diferentes, produzidas em
epocas distintas, urna das primeiras tarefas que empreendemos consistiu no estabelecimento de
grandes categorias de fabrico. Dentro de cada categoria procedemos em seguida aanalise do
material, quer do ponto de vista tecnico, quer morfologico e funcional.

Definifiio das calegorias de fabrico:

Foi feita com base em criterios de ordem macroscopICa, urna vel que naa tivemos
possibilidades de recorrer a analises sistematicas da composi~ao mineralogica das pastas, que
permitissem uma divisao mais objectiva dos fabricos.

No entanto, tivemos oportunidade de interessar no estudo da tecnologia de fabrico da
ceramica das esta~oes que escavamos, uma investigadora da Universidade de Boston, que
desenvolve neste momento urn projecto de trabalho autonomo, cujos resultados aguardamos
com a maior expectativa. Alguns dados preliminares por ela obtidos (LITTLE 1985), permitem
desde ja estabelecer uma rigorosa diferencia~ao tecnica entre ceramicas do Bronze Final e as
produzidas na ldade do Ferro. As pastas do Bronze Final possuem desengordurante basica
mente composto por quartzos e feldspatos, sendo a presen~a de mica pouco significativa. A
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eeramiea da Idade do Ferro distingue-se da anterior sobretudo pela elevada eoneentra9ao de
micas, intencionalmente acrescentadas aargila.

Dentro da eeramiea da Idade do Ferro pode destaear-se eontudo urn outro fabrieo que se
aproxima, pelas suas earaeterlstieas gerais, do tipo de pastas da eeramiea do Bronze Final, pois
revela tambem urn desengordurante basieamente eonstiluido por graos de quartzo, possuindo
pouquissima mica. Trata-se de urn fabrieo que apareee em contextos arqueologieos relativa
mente tardios e que podemos siluar a partir do seeulo I a.c.

De qualquer modo, verifieamos que estas distin90es, vislveis em laminas delgadas, sao
faeilmente pereeptiveis pela propria obserVa9aO maeroseopiea dos fragmentos, uma vez que a
ausencia ou presen~a de micas, permite caracterizar com facilidade, quer a ceramica do Bronze
Final, quer a da Idade do Ferro.

Com base nos criterios acima expostos, distinguimos tres grandes categorias de ceramica,
dentro da lou9a indigena dos povoados, que earaeterizam diferentes perlodos eronologieos:

- ceramiea poueo ou nada micaeea, bern cozida, bern alisada, mais frequentemente polida; correspoonde
a urn report6rio de formas pr6prio e a eontextos inserlveis no Bronze Final (sees. X/IX- VIII VI a.C.);

- cerAmica muito micaeea, normalmente mal eozida e poueo alisada; eorresponde a urn eerto numero
de formas tipieas; a sua produl;ao mantem-se ao longo de todas as sequeneias da Idade do Ferro
(sees. VII V a.C. - I d.C.);

- eera.miea poueo micacea, bem cozida e bern alisada, por vezes polida, quase sempre de fabrieo a torno;
ocoree juntamente com a anterior, mas e mais earaeterlstiea de formas relativamente especializadas:
apareee num momento avanl;ado da Idade do Ferro, perdurando em eontextos do sec. Ida nossa era.

Analise tecnica dos fragmen/os:

Foi feita, quer do ponto de vista tecnico, com base em criterios macrosc6picos, quer do
ponto de vista morfologico e funcional.

A earaeteriza9ao teeniea teve em eonta a identifiea9ao das teenieas de fabrieo, os sistemas
de montagem das pe9as, 0 tipo de pastas e os aeabamentos.

A determina~ao do fabrico, manual, Ou a torno, nem sempre constituiu uma tarefa facil,
sobretudo nos fragmentos de eeramiea da Idade do Ferro, ja que as pe9as sofreram quase
sernpre urn alisamento das superficies que destruiu as evidencias do torno, sobretudo nos
bordos enos fragmentos da pan9a. A impossibilidade de earaeterizar 0 fabrieo de eada
fragmento nao permitiu a analise estatistiea da sua representa9ao nos diferentes niveis, que se
teria revelado bastante util para 0 estudo da evolu9aO da eeramiea indigena da Idade do Ferro.
Mesmo assim, procurarnos verificar 0 predominio, ou a aparente exclusividade, de urn ou de
outro fabrieo, com base na maior ou menor regularidade dos bordos e na evideneia de estrias
nos fragmentos de bases, sempre melhor eonservadas.

Proeuramos ainda verifiear os processos de modelagem das pe9as. Verifieamos assim que
a eeramiea do Bronze Final, sobretudo a grosseira, foi exeeutada por sobreposi9ao de tiras,
posteriormente ligadas entre si. Esta teeniea e faeilmente pereeptivel pela observa9ao das zonas
de fraetura.

A eeramiea da Idade do Ferro foi exeeutada de modo diferente. Aparentemente as pe9as
mais pequenas foram feitas a partir de bloeos de argila, enquanto que as pe9as de grandes
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dimensoes terao sido modeladas por partes, posteriormente ligadas entre si. Este ultimo
procedimento parece caracterizar igualmente alguns recipientes que registam sinais de uso de
torno.

Na descri~ao das caracterlsticas das pastas (tipo de pastas, elementos nao plllsticos) e
acabamentos, usamos a terminologia e os criterios sistematizados por H. Balfet (1966,272-278;
1983).

Concedemos pouca importancia as cores porque as suas varia~oes raramente nos parece
ram significativas. Frequentemente, sobretudo entre 0 material da Idade do Ferro, constata
mos que fragmentos de cores bastante diferentes pertenciam a mesma pe~a. Esse facto, que
podera resultar do tipo de equipamento de cozedura usado, sobre 0 qual nada sabemos, nao
autoriza a valorizar excessivamertte aqueJe criteria.

De urn modo geral as cores sao escuras (castanhas, ou cinzentas), quer na lou~a do Bronze
Final, quer na da Idade do Ferro, parecendo indicar cozeduras de tipo redutor, mais homoge
neas no Bronze Final. No entanto, as varia~oes de tonalidade do castanho e mesmo do cinzento
sao bastante consideraveis.

A aparente homogeneidade das pastas da ceramica da Idade do Ferro, sempre muito
micaceas, levou-nos a tentar analisar mais· detalhadamente as suas caracteristicas. Recorremos
para 0 efeito a uma classifica~ao sumaria dos fragmentos, tendo por base a cozedura, 0 teor em
mica, a qualidade das pastas e das superficies.

Cozedura: considerando que esta ceramica raramente ebern cQzida, distinguimos apenas
a cozedura regular da rna cozedura; estas duas variedades foram definidas a partir da cor do
cerne e da maior ou menor resistencia afractura.

Teor em mica: uma vez que este elemento esta quase sempre presente nas pastas, consti
tuindo mesmo uma das suas caracteristicas mais evidentes, distinguimos: present;a de mica
elevada, media e reduzida.

Qualidade das pastas: estas foram divididas em grosseiras, quando possuem graos de
quartzo maiores que 0,5 mm; medias, quando a sua presen~a e abundante, mas as suas
dimensoes mais pequenas (0,25-0,50 mm) e finas quando esses elementos sao pequenos e bem
calibrados.

Qualidade das superficies: estas podem ser rugosas, alisadas e muito alisadas.
Esta classifica~ao foi apenas aplicada aos fragmentos das formas estatisticamente mais

representadas: potes, potinhos e pucaros e panelas ou tachos de asa interior e permitiu
constatar algumas diferen~as na composi~ao das pastas, que parecem associar-se as variantes
morfol6gicas e a possivel funcionalidade dos recipientes.

Carae/erizarao tecnica e funcional:

Uma vez que tivemos que estudar fragmentos (bordos, bases, asas e fragmentos decora
dos) e nao pe~as inteiras, procunlmos valorizar a informa~ao neles contida de acordo com as
suas caracteristicas.

Tal tarefa implicou um conjunto de procedimentos como a classifica~ao morfol6gica e
funcional dos vasos, a partir da analise dos bordos e da sistematiza~ao das suas variantes.
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Tambem as bases e as asas foram detalhadamente analisadas.
Para a designa~ao morfo16gica e funcional da ceramica da Idade do Ferro utilizamos a

terminologia proposta por Jorge de Alarcao para a ceramica comum romana de Conimbriga
(ALARCAO 1974). Todavia, para a designa~ao de algumas formas especificas desta regiao,
seguimos a terminologia usada por C.A. Ferreira de Almeida (1974,171-197).

Para a ceramica do Bronze Final procuramos utilizar a terminologia proposta por
Gustavo Marques de Migueis de Andrade para a ceramica da chamada «Cultura de Alpiar~a»

(1974, 125-148). No entanto, a especificidade de algumas formas representadas nos povoados
estudados, levou-nos a uma seria~ao particular.

A identifica~ao das formas foi acompanhada de uma analise das respectivas variantes,
quando 0 volume de fragmentos 0 permitiu. Assim, foi possivel sistematizar as variantes de
potes e de potinhos ou pucaroS e, por vezes, de panelas ou tachos de asa interior (Lago), tendo
sido impossivel faz~-lo, todavia, em rela~iio as formas menos representadas, como as tigelas,
panelas de asa em orelha e talhas.

Procuramos ainda analisar as dimensoes das diferentes formas e sistematiza-Ias sempre
que as amostragens eram significativas. Essa analise foi sobretudo possivel nos fragmentos de
potes e de potinhos ou pucaros.

Podemos sintetizar do modo que se segue as diferentes etapas do estudo do esp6lio
ceramico das nossas escavac;oes.

1. Defini.;:ao de categorias de fabrico.
2. Analise tecnica dos fragmentos.
- determina.;:ao do fabrico.
- processos de modelagem das pe.;:as.
- caracterlsticas das pastas (cozedura, teor em mica; qualidade das pastas, qualidade das superficies).
3. Caracteriza.;:ilo morfo16gica e funcional.
- defini.;:ao de formas,
- sistematiza.;:ao de variantes.
- dimensoes.
- funcionalidade.

o generalizado estado de fragmenta~ao da ceramica nao nos permitiu chegar a uma
lipologia elaborada. Julgamos conludo que a abordagem realizada se afigura como um ponto
de partida para futuros trabalhos, na medida em que nos possibililOU 0 estabelecimento de
quadros tecnicos e morfol6gicos, com valor cronol6gico regional.

3. A Ceramica do Bronze Final

Cron%gio

Esla elapa de ocupa~ao foi referenciada nos povoados de S. Juliiio e Barbudo, em Vila
Verde, parecendo caracterizar os inlcios de uma ocupa~ao sistematica de cabe~os de mOdia
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altitude (400/250m), com boas condi~iles de defesa e visibilidade sobre 0 vale do Cavado
(MARTINS 1987,745-751). Todavia, 0 confronto das caracteristicas topograficas das esta~oes

referidas com outras onde recentemente vem sendo detectados vestigios do Bronze Final,
sugere que 0 fen6meno seja bastante generalizado II escala do NO portugues5.

o povoado do Coto da Pena, em Caminha, com ocupa~ao do Bronze Final (SILVA 1986,
118-121), parece oferecer tambem um paralelo para este tipo de cerflmicas, que ocorre em
contextos dataveis dos seculos XI/ X a.c. 6

Em S. Juliao as cerflmicas do Bronze Final, cuja tipologia e caracteristicas tecnicas
analisaremos de seguida, parecem manter-se durante alguns seculos. Dispomos, pelo menos,
de uma data absoluta para um nivel da fase I b (GIF-7013= 800+60 a.C.), que nos permite
considerar a sua perdura~ao no seculo VH a.c. dada a sucessao estratigrafica assinalada no
sector. Admitimos, por isso, a titulo de hip6tese, um terminus para esta primeira fase de S.
Juliao e consequentemente para as cerflmicas desse contexto, em torno dos seculos
VH/ VI a.c. 7

A nossa interven~ao no povoado do Barbudo nao logrou obter uma delimita~ao rigorosa
da area ocupada durante 0 Bronze Final. Esta, viria a ser reocupada num momento avan~ado

da Idade do Ferro, assentando sobre ela uma potente estratigrafia relacionada com numerosas
estruturas dataveis entre 0 sec. I a.C. e a Idade Media. Todavia, encontramos cerflmicas
atribuiveis ao Bronze Final em duas das sondagens que ai realizamos (cortes 2e 4). No corte 4
detectamos mesmo uma estrutura em madeira carbonizada, de tipo pali~ada, que nos forneceu
a data de (ICEN 21= 2650+40 BP = 700+40 a.C. Esta data situa 0 inicio da ocupa~ao da area

5 E essa pelo menos a conclus«o que podemos extrair da analise comparada com os poYoados de outeas regioes,
que forneceram materiais do Bronze Final. Referimo-nos concretamente a poyoados do vale do Ave, nomeadamente
Alvarelhos e Monte do Padrllo, em Santo Tirsa (MARTINS 1985b, 217-230) e Santa Marta da Falperra, em Braga, a
poYoados do vale do Lima, como Santo Est~vAo da Facha, Ponte de Lima (ALMEIDA et alii 1981), castro do Peso
(SOEIRO 1981, 99-102), ou do vale do rio Minho, como 0 do Coto da Pena, em Caminha (SILVA 1986), 0 povoado do

Castelo de Aguiar, com niveis de ocupafJao do Bronze Final (JORGE 1985), oferece, numa regiiio mais interior, urn
outro exemplo do mesmo processo.

6 A cronologia de ocupafJao do povoado no Bronze Final pode ser estimada a partir das duas datas absolutas
disponlveis para a estafJao: UGRA-200 = 1930 + 100= 1000 a.C; UGRA-220 = 2920 + 110 = 990 a.C. (SILVA 1986.
118-121).

7 As datas tCEN-54 = 3030 + 80 = 1080 a.C.; ICEN-25 = 3010 + 35 = 1060 a.C. foram excluidas por serem
demasiado antigas em relafJiio aos niveis que pretendiam datar. Tal suposifJao assenta no resultado do cOmputo,
bastante homogeneo. das datas obtidas para 0 paleossolo sobre 0 qual assenta 0 talude defensivo (ICEN-27 =940a.C.;
GIF 6993 = 890 a.C.; ICEN-28 =870 a,C,), que testemunham 0 inicio da ocupa~llo do povoado. Tambem 0 conjunto de

tres datas obtidas para a sequencia estratigrafica do corte 2 do sector B foi considerado pouco plauslvel, tendo em
aten~llo as tres datas do paleossolo js referido e por outro lado discrepAncias entre elas, Com efeito, a amostr~

ICEN-30 (2210 + 35BP = 260 a.c') foi obtida no nivel mais baixo da sequencia estratigrsfica. A amostra ICEN·25 (3010

+ 35BP = 1060 a.C.), recolhida num nivel contemporAneo, surge assim desfasada em relafJio it anterior, 0 mesmo
acontecendo com a amostra ICEN-29 (2150 + 4SBP = 200 a.C.) recolhida num nivel posterior. A coerhcia dos
materiais obtidos naquele corte, todos eles enquadraveis no Bronze Final, nlio permite aceitar como fidedigna
qualquer destas tres datas.
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correspondente ao corte 4 (declive suave na vertente Norte) porvolta dos seculos IX/ VIII a.C.,
considerando que 0 nivel correspondente adestrui~ao da estrutura de madeira e posterior a um
outro onde encontramos ja materiais ceramicos do Bronze Final.

Em linhas gerais, parece-nos possivel admitir uma contemporaneidade cultural e cronol6
gica entre S. Juliao I e Barbudo I, pese embora algumas diferen~as existentes no esp6lio
ceramico das duas esta~oes.

Fabrieo, morf%gia e deeora~iio

A ceramica do Bronze Final de S. Juliilo revela uma notavel homogeneidade tecnica e
morfol6gica ao longo de um periodo cronol6gico consideravel. Com efeito, num perlodo
compreendido entre 0 inicio da ocupa~ilo do tabuleiro superior e 0 seu abandono, que
situamos entre os seculos VII/ VI a.C., nilo verificamos qualquer altera~ilo significativa no
equipamento ceramico. Constatamos sim, mudan~as de representatividade das diferentes
formas registadas.

A lou~a do Bronze Final do castro do Barbudo assemelha-se tecnicamente II de S. Juliilo.
Morfologicamente ela parece contudo menos diversificada, nilo se tendo constatado ai certos
tipos frequentes no povoado de S. Juliilo. Todavia, havera que ter em conta que a amostragem
do material dos dois povoados e bastante desigual. Em S. Juliilo obtivemos alguns milhares de
fragmentos de ceramica, enquanto que no castro do Barbudo a area escavada do primitivo
povoado nao forneceu senao algumas centenas. Nao nos parece, assim, de exagerar as
diferen~as entre 0 material dos dois povoados, pelo menos em termos tipol6gicos, ainda que
certas particularidades devam ser convenientemente real~adas. Referimo-nos concretamente a
certas formas «arcaizantes» presentes apenas no Barbudo, ou aexist~ncia de carenas tenues
nesta ultima esta~ilo, enquanto que em S. Juliilo elas silo sempre bem marcadas.

Tendo em conta os dados das duas esta~oes podemos enumerar um conjunto de caracte
rlsticas tecnicas, rnorfol6gicas e estillsticas, que se consideram pr6prias da produ~iloceramica
desta fase.

1- Fabrieo

A ceramica revela fabricos homogeneos, podendo dividir-se em dois grupos distintos:
ceramica grosseira e ceramica fina 8.

No primeiro grupo, francamente maioritario nas duas esta~oes (80% do total dos frag
mentos encontrados), integramos a ceramica com pastas grosseiras e paredes espessas. As
pastas silo pouco micaceas e os elementos nilo pillsticos silo basicamente constituldos por
quartzo. Destacamos ainda a presen~a frequente de materia organica carbonizada na compo-

8 A exist~neia de dois fabrieos bern individualizados foi tambem eonstatada na lou~a do povoado da Senhorada
Guia, em Bai6es (K ALB 1978, 122-126), pareeendo oeorrer igualmente no povoado do Coto da Pena, Caminha (S ILVA

1986. 118-121).
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si~ao das pastas. As cozeduras silo bastante razoaveis e, considerando as cores predominante
mente escuras, deveriam ser de tipo redutor. As pe~as grandes foram quase sistematicamente
executadas por sobreposi~aode tiras ou rolos de argila,ligadas entre si pelo repuxamento da
argila superficial9•

As pe~as mais pequenas parecem ter sido modeladas a partir de blocos de argila. As
superficies das pe~as foram ou alisadas, ou polidas.

A cerllmica fina regista pastas de melhor qualidade. as elementos nilo plasticos sao
constituidos por minusculos grilos de quartzo, quase sempre bern calibrados e distribufdos de
forma homogenea. A mica e rara e ocorre em pequenfssimas pardculas. As cozeduras silo
bastante boas e de tipo redutor: As superficies sao sempre bern polidas, oferecendo tons
brilhantes. .

Nos niveis correspondentes ao momento final desta fase (S. Juliao IC) constatamos a
ocorrencia de fragmentos de cerllmica com abundantes e grandes pardculas de mica. Este
fabrico, que sugere 0 acrescento deste elemento II pasta, aparece em S. Juliilo em ta~as

carenadas e potinhos e no Barbudo, exclusivamente em pequenos potes.
Os fabricos mais grosseiros caracteritam pe~as de consideraveis dimensoes, nomeada

mente potes (formas I a 3), mas aparecem igualmente representados nas formas 6 e 8.
Pelo contrario, os fabricos mais finos caracterizam a quase totalidade dos fragmentos de

ta~as carenadas (forma 5), os potinhos e pucaros (forma 4) e ainda as pe~as mais raras, como
sejam as formas 7, 9 e 10. Existe, por conseguinte, uma acentuada dicotomia de fabricos entre
as pe~as de uso culinario (forma I, 2 e 6) e de armazenagem (forma 3) e a lou~a fina,
provavelmente com fun~5es mais especializadas como as ta~as (forma 5), potinhos (forma 4),
ou pratos (forma 7).

Estes dois fabricos, bern individualizados, poderao traduzir eventualmente centros de
produ~ilo diversificados. Com efeito, a qualidade daJou~a fina e a uniformidade morfol6gica
de algumas pe~as, como as ta~as carenadas, sugerem uma certa especializa~ao tecnica que
poderia reIacionar-se com uma produ~ilo de lImbito mais regional que local. A lou~a grosseira
poderia estar ligada a uma produ~ilo mais domestica, que explicaria uma maior heterogenei
dade de fabrico.

2 - Morfologia

Acerllmica desta fase oferece urn report6rio de formas variado efuncionalmente diversifi
cado. Esta situa~ao e mais evidente no povoado de S. Juliilo. Ai foram individualizadas 10
formas distintas, que registam contudo uma representa~ilo diferenciada.

Esta varia~ilo da representatividade das diferentes formas de lou~a grosseira faz-se
acompanhar por urn claro aumento da lou~a fina, sobretudo de ta~as carenadas (forma 5), que
sobem de 13% para 21 % entre 0 1.0 e 0 3? momentos de ocupa~ilo e dos potinhos ou pucaros.

9 Encontramos 0 mesmo tipo de tecnica de fabrico na cerlmica do Bronze Final do povoado de Santa Marta da
Falperra, Braga e na do Monte do Padrio, em Santo Tirsa.
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Se exceptuarmos as formas raras (forma 6), podemos considerar que a produ~lio ceramica
de S. Julilio Ie basicamente constituida por lou~a de cozinha, bastante homogenea tecnica e
morfologicamente desde os inicios da vida do povoado. Quer dizer, a evolu~lio da ceramica de
S. Julilio I parece relacionar-se essencialmente com aspectos da representatividade das princi
pais formas e nlio com altera~oes significativas de caracter morfol6gico.

Apesardo elevado numerode fragmentos de ceramica detectados, s6 foi possivel obter urn
escasso nUll}ero de perfis completos, pertencentes a pe~as de reduzidas dimensoes. Contudo a
quantidade significativa de bordos, frequentemente com boa parte do bojo, permitiu sistemati
zar as formas mais caracteristicas.

FORMAS,

Forma I - Pote. de panC;B ov6ide; bordo ligeiramente reentrante no prolongamento da panc;a. ou
ligeiramente esvasado; om bros quase direitos, convergentes; labios arredondados, ou rectos

horilontais.

Esta forma foi detectada, quer em S. Julilio (Est. II), quer no Barbudo (Est. 1lI). As suas
pastas slio sempre grosseiras eas superficies sumariamente alisadas. Estas apresentam-se quase
sempre alteradas pelo fogo, indicando a sua sistematica utiliza~ilo como forma de cozinha. E
igualmente frequente que as pe~as estejam revestidas externamente por uma forte pelicula de
fuligem, que atinge tambern 0 lado interno do bordo. Esta situa~lio ocorre apenas na parte
superior dos vasos, 0 que sugere a pratica de os enterrar parcialmente, dispondo-se 0 fogo il
volta do vaso.

Euma forma de dimensoes medias, cujos diametros se situam maioritariamente entre 12e
19 em (57%), embora a amplitude dos diametros seja razoavel, situam-se entre 12 e 40 em. Em
S. Julilio esta forma apresenta, com alguma frequencia, uma decora~lio sobre 0 labio, execu
tada quer por incislio, quer por impresslio.

Forma 2 - Pote. com perfil em S. quase sempre pouco acentuado; panc;a esferica. colo bern marcado,
ou incipiente; labios arredondados, ou rectos horilontais; pode possuir asas em tira.

colocadas entre a parte alta da panc;a e 0 bordo.

Esta forma, menos frequente que a anterior em S. Julilio, esta pouco representada no
castro do Barbudo. As pastas slio grosseiras e as superficies alisadas, revelando, por vezes
vestigios de uso culinario. No entanto, ela parece menos especializada ja que se Ihe pode
atribuir outras fun~oes,sobretudo aos recipientes que possuem maiores dimensoes. Os diame
tros variam entre 12 e 40 em, mas e entre os 20 e 29 em que encontramos 0 maior numero de
pe~as desta forma. Alguns exemplares apresentavam decora~lionos labios, obtida por incislio
e impresslio sendo a ultima tecnica mais rara.
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Forma 3 - Pote, de paRea esferica. com colo curto, por vezes inexistente quando 0 contacto panea/
/ bordoe anguloso; bordos direitos divergentes, hibios arredondados, au rectos horizontais.

E8ta forma foi apenas assinaladaem S. Juliao (Est. II). Feita como 0 mesmo tipo de pastas
das formas I e 2, revela habitualmente urn alisamento mais intenso das superficies e por vezes
polimento. Apresenta ainda outras particularidades que a distinguem das restantes formas de
potes: nunca apresenta vestigios de fuligem nas superficies e possui uma menor amplitude de
diametros (26-40), situando-se a inaioria dos fragmentos (75%) na categoria de vasos muito
grandes (30-40 cm). As grandes propor,oes desta forma sugerem a sua eventual utiliza,ao
como recipientes de armazenagem.

Forma 4 - Potinho/ pucaro, de perfil em S, mais au menos desenvolvido, colo bern marcado quando 0
bordo se contracurva. au pouca acentuado, por vezes mesmo inexistente; panlJ8 mais au
menos esferica; hi bios arredondados. au adelga.;:ados; as pucaros possuem uma au duas asas
em anel. sempre colocadas entre 0 lAbia e a parte alta da panya, de secyilo normal mente

irregular.

Esta forma esta presente nos dois povoados (Ests. 11 e 111). Tipologicamente e em termos
de perfil nao se distingue das formas I e 2. Trata-se, contudo, de uma forma distinta, nao s6
pelo tipo de fabrico, habitualmente de boa qualidade, como tambem pelas suas reduzidas
dimensoes. Os diametros variam entre 9 e 17 em. Ineluimos nesta forma, quer as pequenos
pates, quer as puearos, par ser dificil estimar, par vezes, se as pe~as teriam au nao asas.

Forma 5 - Tar;a, de perfil carenado; a carena pode ser alta (A), media (B), ou baixa (C); os bordos
podem ser esvasados, ou verticais; os hibios sao adelgayados e mais raramete em pequena
aba soerguida, os fundos conhecidos sao umbilicais, nao sendo de excluir a existencia de
alguns esfericos; por vezes sobre a carena encontram-se mamilos com perfurar;oes verticais.

Esta forma esta bern representada no povoado de S. Juliao, onde apresenta uma certa
variedade tipol6gica, quer devido alocaliza,ao da carena, quer aforma de bordos e labios, bern
como asua orienta,ao (Est. II). No castro do Barbudo constatamos apenas a ocorrencia de
raros fragment os de carenas, sem bordo. As ta,as de S. Juliao revelam diametros considera
veis. Os mais frequentes sao 12, 15 e 17 em. Sao assim bastante maiores que os exemplares
conhecidos no povoado da Senhora da Guia, Baioes (KALB 1978), onde dominam os recipien
tes com menos de 10 cm de diametro. As ta,as de S. Juliao aproximam-se mais dos especimes
conhecidos a Norte do Douro, nomeadamente em Roriz (Barcelos) (ALMEIDAe SOEIRO 1980,
Est. IV), Santo Estevao da Facha (Ponte de Lima) (ALMEIDA et alii 1981, Fig. XXXVIII),
Castelo de Matos (Baiao) (QUEIROGA, 1984, fig. 11) e Castelo de Aguiar (Vila Pouca de
Aguiar), onde revelam diametros medios entre 14 e 15 cm. Constatamos em S. Juliao uma
tendencia para 0 aumento da representatividade dos recipientes de carena media. Em contra
partida as carenas baixas pareeem ter tido urn usa relativamente circunserito ao 2.° momenta
(S. Juliao Ib).
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Forma 6 - Matga, de pan~a esferica, au ligeiramente arqucada; bordo no prolongamento da pan~a:

Iabios arredondados ou adelga~ados.

Esta forma estl\ presente em S. Juliao (Est. II) e no Barbudo (Est. 111), aparecendo
contudo muito pouco representada. Sao pe~as de pasta grosseira, com superficies irregulares e
sinais de terem sofrido 0 contacto com 0 fogo.

Forma 7 - Prato, muito aberto, paredes direitas, divergentes, bordo boleado,ligeiramente esvasado,

Esta representada apenas em S. Juliao (Est. II), por urn unicofragmento de uma pe~a de
pasta fina, semelhante aque caracteriza as ta~as carenadas. Superficies muito alisadas.

Forma 8 - Forma tronco-e6nica1, paredes quase direitas. divergentes, bordo adeI8a~ado.

Forma testemunhada por urn unico fragmento presente em S: Juliilo (Est. II). Possui
pasta bastante grosseira, superficies irregulares e pouco alisadas. Embora as formas tronco
-e6nicas sejam caracterlsticas de contextos tumulares datllveis da' Jdade do Bronze, devemos
assinalar que encontramos formas deste tipo no povoado do Monte do Padrilo, em Santo
Tirso, associadas a materiais cerimicos do Bronze Final (MARTINS 1985, 217-230).

Forma 9 - Urna, de pan~a globular, sem colo e com bordo bastante esvasado; labios aldega~ados:

fundo pl~no ~ curto. f

Trata-se de uma forma rara (Est. II), presente apenas na area exterior do nucleo fortifi
cado. 0 fabrico e de boa qualidade, com pastas finas e.superficies.bem polidas. Silo pe~as de
dimensilo media, com diimetros homogeneos. Urn dos exemplares possuia asa, aparentemente
de sec~llo circular, localizada entre 0 bordo e a parte alta da pan~a.

Forma 10 - Peca geminada, compc'e-se de tres pequenas tacas com carena dupla, ligadas entre si;
fundos umbilicais.

Esta forma esta representada em S. Julillo (Est. II), por urn unico exemplar. Apresenta
uma pasta de boa qualidade, semelhante aque caracteriza as t~as carenadas. 0 paralelo mais
pr6ximo para esta pe~a pode ser encontrado no povoado da Senhora da Guia, Baiiles, no qual
se refere 0 aparecimento de fragmentos de ta~as geminadas, ligadas pela asa e pela pan~a

(SILVA 1980, 175), ainda que pare~am ser de maiores dimensiles (SILVA 1986, 120-121).
Em S. Julillo as formas mais frequentes presentes nesta fase parecem ligar-se a fun~iles

culinarias (formas I e 2), que registam contudo uma tendencia para diminuir a sua representa
tividade ao longo da sequencia estratigrafica (61 % para 43%, respectivamente, entre as fases la
e Ic). Paralelamente, verificamos urn aumento percentualdos potes de grandes dimensiles (5%
para 14% entre a fase la e Ic), aos quais se pode atribuir uma fun~llo de transporte, ou de
armazenagem (formas 2 e 3).
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A maioria dos fragmentos de bases possuem fundo plano, ou ligeiramente concavo. Estas
formas parecem pertencer tanto a grandes recipientes como a pe~as pequenas. Sao tambem
muito frequentes as bases de fundo umbilical que parecem caracterizarexclusivamente as ta~as

de perfil carenado.

3 - DECORAt;AO

A ceramica do Bronze Final e predominantemente lisa, sendo bastante raros os fragmen
tos decorados e pouco variados os motivos e tecnicas decorativas.

As pe~as que exibem mais frequentemente decora~ao sao os potes, por vezes ornamenta
dos no labia e mais raramente na panga, com motivos incisos e impressos. Destacamos incisoes
feitas com objecto de gume afiado, que produzem urn efeito decorativo caracterizado por finos
golpes, regra geral irregulares. Efeito diferente e 0 obtido por incisoes que provocaram a
remo~ilo de parte da pasta, obtendo-se entao urn hlbio serrilhado. A decora~ao por impressilo e
menos frequente e parece ter sido obtida por digita~ao. Estas decora~oes sao frequentes na
ceramica da Idade do Bronze, sendo de destacar a sua ocorr~ncia em esta~oes do Sui de
Portugal integradas na chamada "Cultura de Alpiar~a» (MARQUEse ANDRADE 1974, 141), em
povoados da Beira Alta, como 0 Cabe~o do Crasto, Seia, (SENNA-MARTINEze' alii, 1986,23),
o da Senhora da Guia, em Baioes, (KALB 1978, 127-137), aparecendo ainda no castro de S.
Juzenda, Mirandela (HOCK 1980, fig. 5). Os mesmos motivos estao presentes na ceramica
indigena de Conimbriga (ALARCAO 1974, Est. 1 e III).

Alem deste tipo de decora~ilo, destacamos 0 apareciment\> de fragmentos com mamilos,
com decora~ilo brunida e decora~ao inicisa do tipo "Baioes».

4. A eerimiea da Idade do Ferro

Cron%gia

A ocupa~ilo que caracteriza os povoadosestudados no periodo entre os seculos VI/ V a.C.
e 1 d.C., foi dividida em duas fases: Fase II e Fase Ill.

A fixa~ilo do inicio da Fase II, entre os seculos VI/ V a.C., resulta basieamente da
informli~ao fornecida pelo povoado de S. Julillo, em Vila Verde, ainda que se trate de urn
momento diflcil de caraeterizar, do ponto de vista da cultura material. Em S. Julillo 0 infcio
desta nova etapa define-se pelo abandono da plataforma superior do monte, pela ocupa~iloda
vertente leste, pela constru~ilo de linhas de defesa em pedra e por uma altera~ilo tecnica e
morfol6gica da ceramica.

No povoado do Barbudo verificAmos igualmente urn abandono da Area do povoado
ocupada no Bronze Final e uma desloca~aodo nueleo do habitat para a coroa do monte, que se
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faz acompanhar pelo aparecimento de um novo tipo de ceramica.
Nao se dispondo de data~oes absolutas para fixar com rigor 0 inicio da Fase II, podemos

sitUlI-Io, a titulo de hip6te~e, entre os seculos VI! V a.C., com base na data provavel para 0

ultimo momento da ocupa~aode S. Juliao I (sees. VII! VI a.C.?). Mais facil de estabelecer e 0

seu terminus. Este pode ser datado, com base nos elementos fomecidos pelos tr~s povoados, a
partir dos finais do seculo 11 a.C., momento a partir do qual se observa a remodela~ao dos
sistemas de(ensivos e a generaliza~ao de casas de pedra. Estas profundas altera~oesarquitect6
nicas relacionam-se tambem com um consideravel desenvolvimento tecnol6gico, perceptivel
no trabalho da pedra, na ceramica e na metalurgia.

As dificuldades que tivemos na defini~ao de uma cronologia mais rigorosa para a Fase 11
parecem ser sentidas por varios autores que trabalham no ambito da Proto-Hist6ria do NO
(ALMEIDA 1983, 70-74; FARINA BUSToet a/ll1983, 120)e resultam da raridade de materiais de
importa~ao, ou de produtos metalurgicos, mais faceis de datar. Com efeito, e escasso 0 numero
de povoados onde estao presentes esses objectos, susceptiveis de fomecer cronologias mais
precisas (SILVA 1986). De qualquer modo, nao deixa de ser significativa a raridade e a fraca
penetra~ao interior de objectos que assinalam contactos com 0 Mediterraneo, como a ceramica
punica, ou grega (FARINA BUSTO et a1/l1983, 120; HIDALGO CUNARRO 1984, 371-384), ou
ainda objectos de ourivesaria (SILVA 1986, 135-136). Esse facto parece traduzir um maior
isolamento da regiao do Noroeste, na segunda metade do I? milenio a.C., em rela~ao ao
perlodo anterior, ainda que nao sejam de desprezar as influ~ncias exteriores que se fizeram
sentir nesse perlodo (SILVA 1986). Contudo, nem a presen~a de produtos ex6genos e significa
tiva ao ponto de permitir estabelecer quadros evolutivos para os produtos locais, nem tao
pouco a ceramica, pode ser datada aescala de amplas regioes, dado 0 seu fabrico local.

A Fase III da nossa cronologia compreende todo 0 sec. I a. c., desenvolvendo-se ate
meados do sec. Ida nossa era. As suas caracterlsticas sao bem conhecidas e traduzem a imagem
mais vulgarizada na bibliografia relativamente a«Cultura Castreja».

Comefeito e durante esta fase que os castros atingem um nivelde organiza~ao econ6mico,
social e politico «vislveb>. Os espa~os habitacionais sao remodelados, ampliados e melhor
delimitados, gra~as autiliza~ao generalizada da pedra na constru~ao das casas e ao assenta
mento de amplos lajeados. As defesas complexificam-se e atingem um aparato sem preceden
tes. Erguem-se novas Iinhas de muralhas e remodelam-se outras anteriores, normalmente mais
toscas e rudimentares. A maioria utiliza agora pedra bem faceada a pico de ferro.

o conjunto destas manifesta~oes arquitect6nicas revela uma consideravel pujan~a eco
n6mica das comunidades, investida quase exclusivamente na valoriza~ao do espa~o domes
tico, que podera traduzir a competitividade entre comunidades, que parecem necessitar de
expressar agora, de forma mais evidente, a sua identidade (MARTINS 1987). De qualquer
modo, este surto de crescimento e prosperidade dos povoados faz-se acompanhar por um
desenvolvimento tecnico marcante, do qual merece destaque especial 0 aumento da explora
~ao, produ~ao e consumo dos metais.

A baliza inferior desta fase pode ser fixada nos inlcios do sec. I a.C., muito embora as
caracterlsticas que ela subentende correspondam genericamente a todo aquele seculo e Its
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primeiras decadas do see. I. De qualquer modo, a presen~a dos primeiros achados de cerAmica
importada, normalmente Anforas, dalliveis dos finais do sec. I a.C. e a sua posi~ilo estratigrll
fica em rela~ilo as sequ~ncias de ocupa~ilo apenas com eerAmica indlgena, servem-nos de
criterios cronol6gicos com valor relativo.

o fim da Fase III pode ser situado em meados do sec. I, altura em que se assinala 0

aparecimento, de cerAmica comum romana e de materiais de importa~ilo com cronologia desse
periodo. No povoado do Lago 0 fim dessa fase assinala 0 abandono da esta~ilo.

Fase II

Fabrico, mar/alogia e decorar{Jo

A cerAmica que pode ser atribulda a esta etapa de ocupa~ilo regista grande homogenei
dade tecnica e morfol6gica, contrastando com a produ~ilo do Bronze Final.

1. Fabrico

Nesta fase constatamos 0 aparecimento de um (mico fabrico, relativamente grosseiro, com
pastas com muito quartzo e abundantes partlculas de mica, acrescentadas Aargila.

As pe~as parecem ser agora modeladas, provavelmente por partes, pelo menos no caso das
de maiores dimensiSes, posteriormente ligadas entre si.

As cozeduras SiD piores, em termos medios, que oa fase anterior e as cores, castanhas e
cinzentas, revelam atmosferas predominantemente de tipo redutor, embora pouco homogeneas.
As superficies das pe~as silo apenas sumariamente alisadas, sendo agora 0 efeito de brilho
garantido pela presen~a das micas na pr6pria pasta.

Um dos aspectos mais problemllticos da lou~a desta fase diz respeito Aprovllvel introdu
~ilo do torno lento no fabrico de algumas pe~as, provavelmente por volta do sec. II a.C. 0
aparecimento de pe~as com bordos bastante regulares, por vezes com sinais esparsos de estrias,
nem sempre simetricas, pareee indicar os primeiros ensaios do uso do torno, inicialmente lento.
Todavia, a sua introdu~ilo em momentos pr6ximos do sec. II a.C. nilo suplanta 0 fabrico
manual, alnda maioritllrio no seculo seguinte. Os indicadores de uma fase de transi~ilo, com
cerAmica a torno lento, entre a produ~ilo exclusivamente manual dos sees. IV a II a.C. e a
produ~ao a torno da Fase III sao contudo tenues e dificeis de precisar, quer do ponto de vista
tecnico, quer cronol6gico.

2. Mar/alogia

Constatamos agora um manifesto empobrecimento do report6rio de formas, em rela~ilo A
fase anterior. Desaparecem' as formas mai. finas e especializadas da Fase I (formas 5 a 10) e
mant~m-se as mais vulgares, como os potes (forma 2) e os potinhos e pucaros (forma 4). Estas
formas vao sofrer agora uma valoriza~ilo de certos atributos, nomeadamente dos bordos e
asas, que lhes conferem uma certa originalidade.
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A lou~a deste periodo emorfol6gica e funcionalmente pouco diversificada. Com excep~lIo

das formas 3 e 4, mais especializadas mas escassamente representadas, verificamos que as
outras duas deveriam adaptar-se a urn numero variado de fun~oes.

Dominam os recipientes fechados de perfil em S, mais ou menos alongado, de diferentes
dimensoes (formas I e 2).

FORMAS:

Forma ( - Pote, de perfil em S, mais ou menos acentuado; bordo esvasado (A), em aba soerguida (B),
ou em aba horizontal (C), com h\bios arredondados ou biselados.

Esta forma representa, em qualquer dos povoados escavados, mais de metade do conjunto
dos fragmentos de cerllmica analisados. Revela frequentemente vestigios de ter sido utilizada
como recipiente de cozinha, ainda que essa fun~lIo pare~a mais frequente nas pe~as de media
dimensllo e tenda a diminuir entre as Fases 11 e 111. As pe~as maiores deveriam destinar-se II
armazenagem, tendo em conta que possuem maioritariamente bordos em aba soerguida (B) e
horizontal (C), mais proplciosao assentamento de tampas. A ultima variante de bordos esta
contudo ausente na ultima fase.

Tratando-se de uma forma pouco especializada oferece uma consideravel amplitude de
dimensoes, que parecem articular-se sobretudo com a fun~lIo das pe~as.

Embora possa ser filiada na forma 2 da Fase I, constatamos uma certa especializa~lIo da
mesma ao nlvel dos bordos, cujas variantes parecem agora articular-se com caracteristicas
funcionais.

Muito embora esteja presente na maioria dos castros conhecidos no NO portugues
desconhece-se qual 0 peso relativo que esta forma possui no conjunto da lou~a de cada sltio.

Forma,2 - Potinho/ pocaro, de perfil em S; colo mais ou menos bem marcado; bordos esvasados (A),
em aba soerguida (B) e menos frequentemente em aba horizontal; os (Abios sAo arredon
dados ou biselados; os pocaros possuem asas colocadas sobre a pan~a, ou entre 0 IAbio e a
parte alta da pan~a.

Trata-se da segunda forma mais representada. Distingue-se da forma I sobretudo por
registar dimensoes mais pequenas, ja que 0 seu perfil esemelhante.

Tal como acontece com a forma I, estamos perante uma forma pouco especializada, que
foi igualmente usada como recipiente de cozinha. Essa utiliza~lIo diminui claramente na Fase
Ill, sendo de destacar uma nltida melhoria na qualidade de fabrico destas pe~as durante a Fase
III.
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Forma 3 - Malga ou ligela; panea em calate; bordos no prolongamento da paoca, com labias
arredondados. ou rectos horizontais (A); a panea pade ainda ser definida por paredes
arqueadas rematando em bordos em aba soerguida (8), ou horizontal (C), por vczes com
pequenas asas entre 0 bordo e a panea.

Trata-se de uma forma pouco comum, cuja representatividade nunca ultrapassa os 3%.
Parece constituir a perdura9110 da forma 6 da Fase I. Os elementos inovadores desta forma
resultam agora de uma certa variabilidade de bordos, por vezes em pequena aba e, nalguns
casas, de asas na pan~a.

Aparece referenciada em contextos atribuiveis II Fase III em varios castros, nomeada
mente em Terroso (SILVA 1986, LI-6) e Sto. Estevllo da Facha, Ponte de Lima, (ALMEIDA el

alii 1981), embora se ignore a sua representatividade.

Forma 4 - Panela, ou tacho de aSB interior; pantya mais ou menos arqueada, por vczes com paredes
direitas divergentes; bordos no prolongamento da panea, arredondados, espessados, ou em

aba; asas interiaces de secello circular ou semi-eircular.

Trata-se de uma forma verdadeiramente original da Fase II, ainda que a sua produ9110
atinja a maxima expressllo na Fase III (4% para 15%), onde ira assinalar uma notavel
variabilidade ao nivel dos bordos.

Definida habitualmente como forma 16 da tipologia de Carlos A. Ferreira de Almeida
(1974, 195), possui uma ampla representa9110 nos castros do Noroeste portugu~s, onde caracte
riza contextos arqueo16gicos integraveis na Fase III. Ignora-se qual a importancia desta forma
no computo geral da ceramica dos povoados IO.

Todas as formas referidas foram usadas indiferenciadamente como recipientes de cozi
nha. Essa fun911o, bem representada na forma I, caracteriza quase metade das pe9as da forma
2, raros fragmentos da forma 3 e todas as pe9as da forma 4, a (mica que parece ter sido
executada exclusivamente com esse fim.

A confronta9110 da ceramica analisada com a produ9110 de outros povoados e regiaes e
dificil de estabelecer. No entanto, eum facto que encontramos noutros povoados os mesmos
tipos morfol6gicos assinalados no vale do Cavado II, com especial destaque para as formas (I,
2 e 4). Desconhecemos, contudo, quais as frequ~ncias com que ocorrem essas formas, 0 que
limita II partida qualquer tentativa de compara9110 sistematica das mesmas.

to Esta forma parece corresponder a um tipo morfol6gicocaracteristico dos povoados da area meridional do NO. E
conhecida todavia na regiao de Pontevedra, onde surge menos representada que no Noroeste Portuguf:s. Destacamos
a sua ocorrf:ncia em Santa Tecla, em nlveis dos seculos 1a.C.1 1d.C. (PENA SANTOS 1986, figs. 10, II e 12), no castro de
Vigo (HIDALGO CUNARRO 1985a, fig. XV·5), no castro de (cA Cidade do Caneiro)) (HIDALGO CUNARRoe COSTAS
GOBERNA 1979, 181) e em Trona (HIDALGO CUNARRO 1985b).

II Nomeadamente em Briteiros (SILVAet alii 1978, 421-430), Sabroso (SoEIROet alii 1981, 341-350), Terroso (SILVA

1986, LlX·2), Coto da Pena (SILVA 1986, XLVIIl-2; LIX-2), Monte das Ermidas, Vila Nova de Famalicao (QUEIROGA
1985, Figs. 13, 14 e 15) e Monte M6zinho (ALMEIDA 1974a; 1977; SOEIRO 1984), entre outros.
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Encontramos nesta fase 4 variantes de bases, de diferentes dimensaes. Distinguimos a
presen~a de bases de fundo plano (A), de fundo plano alargado (B), de fundo concavo (C) e de
concavo alargado (D). Destas variantes apenas aD corresponde a uma inova~ao deste periodo.
Verificamos, por outro lado, que sao as bases de tipo A e C, mais frequentes no Bronze Final
(Fase I), queterao tend~ncia para diminuir a sua representa~ao, at.·desaparecerem, enquanto
que as outras tenderao a tornar-se dominantes.

o facto da cerAmica aparecer muito fragmentada dificulta a atribui~ao das bases a formas
precisas. No entanto, estamos em crer que elas devem ter caracterizado, de modo mais ou
menos equitativo, as quatro formas enunciadas anteriormente.

3 - DECORA(:(JES

A cerAmica desta fase • predominantemente lisa. Entre os motivos ornamentais mais
frequentes destacamos os triAngulos (27% em S. Juliao; 39% no Lago); os recticulados (4% em
S. Juliao, 6% no Lago) e diversos motivos incisos, pontilhados, tra~os (35% em S. Juliao, 16%
no Lago). No povoado do Barbudo encontramos apenas tr~s fragmentos decorados atribuiveis
a esta fase.

As t.cnicas decorativas utilizadas distinguem-se das da fase anterior. A incisao, usada no
Bronze Final para decorar os labios e pan~as dos potes, persiste aplicada agora a urn numero
mais diversificado de motivos, alguns bastante originais. Destaque especial merecem os
triAngulos, preenchidos com linhas paralelas a urn dos lados 12, que aparecem em varias
composic;oes, juntamente com caneluras horizontais e mais raramente circulos concentricos.

No grupo das incisaes destacamos ainda os recticulados, formando bandas, as series de
pontos, associadas a caneluras, varias combinac;oes de trac;os, formando «espinha.>, com
frequ~ncia aplicados sobre cordaes.

A impressao confinada na fase anterior a digita~aes sobre os labios dos potes manifesta-se
agora pela ocorr~ncia de estampilhas de SSS e de circulos conc~ntricos. 0 ultimo motivo e
contudo pouco frequente, aparecendo associado a triAngulos ou a caneluras. Mais vulgares sao
os SS que entram numa grande variedade de composi~aes. Associam-se sempre a caneluras,
aparecendo em series horizontais, tombados, na vertical, podendo ser simples, duplos, ou
mesmo triplos.

Bastante frequentes nesta fase sao tambOm os cordaes em relevo aplicados, quase sempre
decorados com trac;os incisos.

Destacamos a aus~ncia nos povoados estudados de certos motivos decorativos estampa
dos, nomeadamente de besantes, considerados como urn dos temas ornamentais mais clllssicos

12 Destacamos a ocorrencia deste mesmo motivo no castro do Barbudo, em contexto do Bronze Final.
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da ceramica deste periodo (SILVA 1986, 124). Julgamos a este prop6sito que, mais do que
constatar os paralelismos entre regioes, nem sempre com uma base cronol6gica segura,
importa valorizar as particularidades de cada uma delas, sobretudo no dominio decorativo.

Fase III

Fabrico, morfologia e decorariIo

A ceramica desta fase regista no conjunto dos tr~s povoados estudados, uma evolu~ao

significativa em rela~ao II fase anterior, quer do ponto de vista tecnico, quer morfol6gico. Os
aspectos tecnicos mais marcantes relacionam·se com a generaliza~io do torno e com 0

aparecimento de ceramicas de melhor qualidade, com pastas mais finas de melhores acaba
mentas. Por Dutro lado, as inova~oes u~cnicas parecem associar·se a uma maior especializa~iio

morfol6gica e funcional das pe~as.

Tambem 0 report6rio de formas se vai enriquecercom 0 aparecimento de novos recipien
tes mais especializados. No entanto manter-se-ao todas as formas que caracterizam a Fase II
(formas I a 4). A reparti~ao dos novos produtos e contudo bastante desigual.

I. Fabrico

A ceramica desta fase torna-se mais diversificada, sendo possivel isolar dois fabricos
distintos, urn grosseiro e outro fino,aspecto que se faz acompanhar da generaliza~o do usodo
torno. Constata-se, todavia, a perdura~ao do fabrico manual que representa ainda boa parte
da produ~ao ceramica desta fase.

Assinala-se igualmente uma melhoria na qualidade da cozedura das pe~as que parece
agora mais regular, considerando a maior homogeneidade da cor das pe~as. Embora conti
nuero a dominar as tons escuros, cinzentos e castanhos destacamos 0 aparecimento de pe~as de
tons elaras, bejes, amarelados e por vezes mesmo rasados, que indicam cozeduras mais
oxidantes.

Alguns dos progressos tecnicos desta fase, como seja 0 uso regular do torno, 0 maior
controlo das cozeduras e a boa qualidade de alguns recipientes, parecem assinalar urn tipo de
produ~ao mais especilizado, mas tambern mais estereotipado. Eprovavel que se tenha mantido
uma produ~ao local, eventualmente no ambito de cada povoado, no qual dominaria 0 fabrico
manual, enquanto que alguns centros de produ~ao poderiam ter iniciado 0 fabrico de pe~as

mais especializadas, feitas a torno. Trata-se contudo de uma hip6tese academica, que necessi
taria para ser confirmada com base num conjunto de dados bastante mais significativo do que
aquele que possuimos de momento l3.

13 A hip6tese de existencia "e centros de produ~io de cerAmic8, de Ambito regional e de comercializalWio de
produtos, tern sido sobretudo sugerida a partir de elementos de natureza sinaletica, referenciados nalguns povoados e
nos quais se pretende ver a exist!ncia de marcas de oleiro (SILVA 1986, 126).
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De qualquer modo, assinalamos nesta fase uma maior homogeneidade nos materiais dos
diferentes povoados, que parece subentender uma maior interac~1io entre as comunidades do
vale do Cavado.

2. Morf%gia

Nesta fase temos a registar a persist~ncia das formas I a 4 e 0 aparecimento de algumas
pe~as bastante especializadas (formas 5 a 8).

Forma 5 - Talha; bordo em grande e grossa aba soerguida, moldurada interiormente na zona de
contacto com a panea; labia simples, recto horizontal, ou inclinado para 0 interior, por
vezes espessado internamente; ombros altos, quase sempre direitos divergentes, definindo a
parte superior de uma panea bitronco-c6nica; bases grandes, normalmente de fundo plano,
ou cOncavo alargado, por vezes reforeadas internamente.

Trata-se de uma forma especilizada e vocacionada para armazenagem, fun~1io satisfeita
anteriormente pelos potes gra~des e muito grandes, de aba soerguida (forma B) ou horizontal
(forma 1C). Revela urn perfil tecnico e morfo16gico muito homogeneo, com pastas grosseiras e
elevada quantidade de micas. As grandes dimensaes desta forma impedem, regra geral, a
reconstitui~1io integral do seu perfil, sendo conhecida apenas uma forma completa, procedente
da citania de Sanfins (SILVA 1986, Est. LVI-6). No entanto, conhecem-se bern os seus bordos,
assim como as snas bases, \>astante robustas e nao raro refor'tadas, normalmente de fundo
plano alargado (B), ou concavo alargado (D).

Forma 6 - Panela de asa em orelha, panea e fundo esf6ricos, bordo vertical, ou obliquo, formando
lngulo com a panea; asas repuxadasdo bordo, possuindo forma semi-circular, perfurada a
meio a fim de permitir a suspenslo da peea sobre 0 lume.

Forma especializada de cozinha, destinada a ser usada suspensa sobre 0 fogo 14. Aparece
representada em varios povoados em contextos tardios e pr6ximos da romaniza~1io.

Forma 7 - Copa. de perfil em S achatado; bordo bastante contracurvado; colo acentuado e panea
baixa; boca mais larga que a panea; as bases t~m fundo plano alargado; normalmente
possuem asas colocadas entre 0 lAbia e a panea.

Esta representada apenas no povoado do Lago. 0 seu fabrico e de boa qualidade. ~
conhecida em varios povoados do Noroeste portugu~s, embora se ignore a sua frequ~ncia. ~

designada porta~a (SILVA 1986, 127, grafico 3), ou copa (ALMEIDA 1974, 193, Est. XIII I a 4).

14 Trata-se da forma 15 da tipologia de C. A. Ferreira de Almeida (1974, 195. Est: XVIll~l) e tipo D2c de A. Coelho
da Silva (1986. grafico 3). Asua frequencia 6 bastante menos significativa que a da forma 4, aparecendorepresentada
na regilo de Pontevedra (HIDALGO CUNARRO 1985a, fig. VI~3; 1985b. 28. fig. XVI1l-2).
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Forma 8 - Almofariz; paredes arqueadas, ou quase direitas divergentes: bordos em aha soerguida;
possui perfil semelhante as panelas de asa interior; bordo moldurado internamente com
vertedoiro.

Presente apenas no povoado do Lago. As suas caracteristicas tecnicas e morfol6gicas silo
semelhantes as da forma 4.

o conjunto dos elementos fornecidos pela ceramica desta fase permite veriflcar uma maior
diversifica~ilo funcional da lou~a e simultaneamente uma maior especializa~ilo de certas
[armas, mais adequadas a certos fins. No eot,anto, essas transformaooes parecem processar-se a
diferentes ritmos. 0 povoado do Lago parece revelar uma adapta~ilo mais evidente ao novo
quadro produtivo desta fase, enquanto que no povoado do Barbudo as inova~oes parecem
mais dificeis de se vulgarizar.

BASES

Esta fase assinala uma maior estandartiza~ilo das variantes das bases. A variante C,
presente na Fase 11, no povoado do Lago, esta agora totalmente ausente. Aforma A frequente
na fase anterior (42% em S. Juliilo, 28% no Barbudo e 31% no Lago) representa agora apenas 3
e 4%; respectivamente em S. Juliilo, Barbudo e logo.

Em contrapartida, constata-se um aumento consideravel das variantes BeD, que tradu
zem urna maior padronizaoao desta parte dos recipientes.

3 - DECORA(:AO

A ceramica decorada esta escassamente representada, restringindo-se a algumas poucas
dezenas de fragmentos (38 em S. Juliilo; 29 no Barbudo e 69 no Lago).

As tecnicas decorativas presentes oa fase anterior via persistir. verificando~se contudo a
sua aplica~ilo para obter novos temas e composi~oes.

As incisoes fazem-se representar agora por caneluras horizontais que surgem, quer como
tema unico, normalmente em series de 2, 3 ou mais, quer associadas a outros motivos simples,
como puncionados, tra~os ou outros temas impressos.

As estampilhas estilo representadas basicamente por series de SSS, associadas a canelu
ras, formando agora composi~oes mais simples. Os circulos concimtricos aparecem apenas
representados no povoado do Barbudo, mas em Intima percentagem em rela~ilo ao total das
decora~oes al presentes (3%). TamMm os triangulos e recticulados, frequentes na fase anterior,
aparecem igualmente apenas no povoado do Barbudo (3% e 10% respectivamente).

Frequentes silo os cordoes que surgem, quer em S. Juliilo (13%), quer no Barbudo (28%).
Com temas novos assinalamos as caneluras simples e as molduras que atingem uma certa
importancia no conjunto das decora~oes,sobretudo no Lago, onde prefazem 59%do total das
decora~oes.
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o povoado do Barbudo parece ser aquele em que se verifica uma maior perdura~ao dos
temas da Fase II. A persistencia, embora em reduzida percentagem, de triangulos (3%),
recticulados (10%) e circulos (3%), ausentes nos restantes povoados, bern como os cordoes
(28%), parece revelar uma maior resistencia ao abandono dos temas mais caracteristicos
daquela fase.

No entanto, as pequenas amostragens de ceramica decorada nao permitem valorizar
excessivamente estas dedu~oes, em termos culturais, muito embora a variabilidade observada
nos povoados pare~a indicar indices de permeabilidade diferenciada das comunidades, em
rela~ao as inova~oes desta fase, sejam elas tecnicas, morfol6gicas, ou estilisticas.

5. Considera~iles Finals

Os resultados apresentados nas paginas anteriores, relativos a tres povoados da bacia do
Cavado, remetem-nos necessariamente para algumas conclusoes que julgamos oportuno
esquematizar.

De facto, nao acreditamos ter atingido uma formula~ao tipol6gica elaborada, de
momento impossivel de realizar. Apesar de termos lidado com uma amostragem estatistica
mente relevante, com material bern estratigrafado, com sequencias evolutivas similares dentro
dos povoados, inseridos numa regiao homogenea, nao pensamos dever alargar 0 quadro da
produ~aoceramica observado ao conjunto do vale do Cavado e, muito menos, ao Noroeste
portugues. Trata-se necessariamente de urn contributo regional, ainda que suficientemente
s6lido para fornecer urn ponto de partida a futuros trabalhos. Por outro lado, julgamos que 0

tipo de metodologia que utilizamos (valoriza~ao do conjunto das pe~as e seu tratamento
estalistico) e indisculivel, se tivermos em conta 0 tipo de material em presen~a.

Os avan~os no estudo da ceramica proto-hist6rica do NO portugues passam necessaria
mente por tres etapas que nao podem ser ignoradas, ou mesmo ultrapassadas: a primeira e a
que se situa na esfera do estudo das esta~oes, onde e necessario obter boas series estratigrllficas
e amostragens significativas de material; a segunda coloca-se no ambito da analise regional
desses dados e na sistematiza~ao de sequencias culturais; finalmente, a terceira situa-se no
dominio dos estudos comparativos inter-regioes e na tentativa de definir areas culturais
especificas.

Einutil comparar a cerimica de esta~oes, cuja cronologia se encontra mal sistematizada,
como inutil e tambem publicar como representativas certas pe~as, das quais se desconhece 0

seu valor de amostragem, ou mesmo a sua cronologia absoluta.
Mais do que no Bronze Final, a ceramica da segunda metade do [,0 milenio a. C., revela-se

conservadora nos seus estilos e fabricos, fornecendo raros indicadores cronologicos, que
podem ter apenas urn valor regional. Portanto, ainda que certas pe~as possam ser datadas com
algum rigor, a partir de outros elementos, havera que ter em conta que elas podem nao ser
exclusivas do estrato arqueol6gico em que ocorrem, podendo assinalar periodos cronol6gicos
amplos e ate diversificados. Por isso, deverao valorizar-se essencialmente conjuntos significa-
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tivos de material, susceptiveis de representarem etapas cronol6gicas e culturais precisas, ainda
que estas passam surgir, inicialmente, num quadro temporal demasiado (cgrosseiro». Admitir
os limites e os problemas que se colocam 11 analise e data~iio da ceramica proto-bist6rica, sera
talvez a melbor maneira de se encontrarem solu~oes para 0 estudo deste importante material
arqueol6gico.
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Sobre 0 concepto de «villa» no mundo romano *

Fermin Perez Losada

Resumo

79

Apresenta-se um estudo sistematico sobre 0 conceito de villa no mundo romano. alicer~ado na amUise das fontes
classicas, nomeadamente dos chamados agr6nomos. 0 trabalho formula-se numa perspectiva arqueol6gica, ou seja,
em estreita correla~iio com as diversas estruturas arqueol6gicas tipo vii/a ate hoje conhecidas.
Classificam-se e estudam-se as difere~tes acep~aes que a palavra latina toma ao longo da epoca romana, proeurando
apreendeNe as caracterlsticas definit6rias de cada uma e qual a sua possivel correspond~ncia arqueol6gica. Distingue
-se, todavia. uma acep~lo central e nuclear que aglutina todas as variantes: vii/a como constru~lorural romana isolada
e unifamiliar de funeionalidade dupla: residtncia do proprietario e quinta de explora~io agro-pecuaria.

Resume

L'auteur presente un etude sistematique sur Ie concept de vii/a dans Ie monde romain, basee sur l'analyse des sources
classiques, notamment des nommees agronomes.
Le travail est fait sous une perspective archCologique, c'est a dire, en etroite correlation avec les diverses structures
archeologiques du type villa connues.
L'auteur 6tudie et classifie les differentes acceptions que Ie mot latin prend au long de I'epoque romaine, cherchant aen
apprehender les caracteristiques specifiques et leur possible correspondance archCologique.
Une acception nucleaire integrant toutes les variantes est mise en valeur: Villa comme domaine rural isole et unifamilial
adouble fonetions - residence du ma1tre et ferme d'exploitations agricole et d'elevage.

Abstract

The author presents a systematic study of the concept of villa in the Roman world, based on the analysis of the classical
sources, including the so called agronomists.
The work is develloped in an archaeological perspective, which enables an easy correlation whith the different
archaeological structures of the villa type, known so far.
The different meanings taken by the latin word during the Roman times are classified and studied, as an attempt to
grasp the defining characteristics of each one of them and their possible archaeological correspondance. A nuclear
acceptation nevertheless ousts tanding in all the varieties: vii/a as an unifamiliar isolated Roman rural building with a
double fonction: the owner residence and agricultural and cattle farm.

• A pesar de contar cunha nova redacci6n e algunhas supresi6ns e engadidos -sobre todo no referente as
notas -, a base deste artigo continua a se-lo Capitulo 1da mina Tese de Licenciatura, dirixida polo Dr. Jose Manuel
Caamano Gesto elida en Santiago 0 19 de Decembro de 1986 (PEREZ LOSADA, 1986.6-38).
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Appius subridens, Quoniam ego ignoro, inquit, quid sit villa,
velim me doceas (Varr6n: Rerum Rusticarum, HI, 2, 7) Apio
sorriu e dixo: xa que eu ignoro 0 que e unha villa, desexaria que
me instruises

J. Introducci6n

Un dos principais problemas que afectan a arqueoloxia do mundo rural romano e 0

referente a inexacta e confusa definici6n do seu esencial elemento constitulnte: as vll/ae. Esta
problematica presenta unha dobre vertente: por unha banda esta a espinosa cuesti6n de
concretar e definir dunha maneira 0 suficientemente precisa 0 concepto latina de villa; por
outra esta a dificultade que sup6n a aplicaci6n deste termo as diferentes realidades arqueol6xi
cas exhumadas ou simplemente detectadas en superficie nas diferentes rexi6ns do Imperio as
que se acostuma identificar con este nome. Neste artigo pretenderemos abordar exclusiva
mente a primeira destas cuesti6ns l, procurando presentar dunha maneirasistematica e desde
unha perspectiva arqueol6xica - isto e, facilmente interpretable desde un punto de vista
arqueol6xico e susceptible de ter unha doada correlaci6n cos diferentes vestixios arqueol6xi
cos conecidos ata hoxe - 0 conxunto de informaci6ns contido nas fontes clasicas sobre 0

tema. Radica precisamente neste sistematismo enfocado desde unha perspectiva concreta a
principal aportaci6n do artigo, xa que, a fin de contas, os datos aportados polas fontes son
limitados - algunhas das citas que se transcribiran mais adiante son sobradamente conecidas e
outros autores xa se ocuparon anteriormente sobre 0 asunto, abordandoo desde diferentes
perspectivas e con maior ou menor grao de exhaustividade (VAN BUREN 1958; LAFAVE
-GRENIER, 1969; RIVET 1969,178-182; PERCIVAL 1976,13-15 e 25-30; AGACHE 1981; FER·
NANDEZ CASTRO, 1982, 22-58).

Segundo PERCIVAL (1976, 13), a hora de resposta-la pregunta que e unha villa? existen,
como minimo, dous tipos de resposta. Consiste a primeira no establecemento do significado da
palabra e, sobre todo, do conxunto de realidades e elementos 6s que podemos ou non podemos
aplicarllela; ou 0 que eo mesmo, que eo que un romano entendia cando se pronunciaba a verba
villa, e que caracteristicas, tanto materiais coma ideol6xicas, axudaban a sua definici6n.
Radica a segunda no estudio, descrici6n e interpretaci6n da villa como un fen6meno socioeco-

1Preparamos outro arHgo onde pretendemos abordar tamen dun xeito sistematico a segunda das cuestions
formuladas: a realidade arqueoloxlca das vil/ae e a sila problematica nas distintas rexions do Imperio, con especial
referencia 6s diferentes tipos de habitat rural romano non fortificado existentes no NW. da Peninsula Iberica
(caracterizacion, clasificaci6n e interpretaci6n).
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n6mico peculiar, como parte esencial e definitoria dun sistema que caracteriza 0 campo
romano e que, como tal, evoluciona 6 longo da sua historia obedecendo 6s condicionantes
econ6micos, sociais e politicos de cada momento. Seda entender e explica-Ia villa mais que
como unha realidade concreta e material como unha categoria hist6rica, necesaria para
comprender a nivel estructural boa parte da vida rural romana.

Ambalas duas vias podedan ser utilizadas para tentar aclarar que " unha villa, pero
evidentemente, para acceder a segunda cumpriria facer unha intensa analise socioecon6mica e
hist6rica da civilizaci6n romana tanto a nivel estructural coma diacr6nico, algo que claramente
excede a limitaci6n deste artig02. Non ocorre 0 mesmo coa primeira: 0 estudio e analise das
fontes escritas clasicas, en especial as obras dos chamados agr6nomos, pode achegar unha
inmensa bagaxe de informaci6n para tentarmos esclarecer que se entendia por villa no mundo
romano.

II. Fontes

As fontes escritas clasicas que mencionan ou tratan sobre 0 contido do termo villa son
moitas e variadas, de distintas indoles, diferentes cronoloxlas e desigual cantidade e/ou
calidade de informaci6n. Non pretenderemos a seguir facer un estudio exhaustivo da totali
dade das mesmas3, sen6n simplemente clasificalas tipol6xicamente e encadralas no seu ambito
cronol6xico e cultural correspondente.

A principal fonte de informaci6n corresponde as obras dos denominados agr6nomos,
escritores t"cnicos sobre agricultura que, 6 traveno dos seus escritos, tentaban aportar 6s
campesinos romanos toda unha serie de conselios e pautas decomportamento, de xeito que
estes lies servisen de «guia practica» para a correcta realizaci6n de todos e cada un dos multiples
labores da vida rural. Explicase desta maneira 0 feito de que unha boa parte da sua informa
ci6n provena da sua propia experiencia como granxeiros ou da observaci6n directa dos
mesmos. Lembremos que na orixe da soeiedade romana hai un forte fundamento agropecua
rio, 0 que xustifica 0 desenvolvemento deste tipo de obras, de caracter xa moi distinto das suas
predecesoras da cultura grega (MARTIN 1971, 53-72).

Catro son os autores principais dos que se conservaron obras. En primeiro lugar esta
Cat6n 0 Censor, que comp6n 0 seu De agri cultura nos mediados do s"culo II a.C., nun
contexto hist6rico moi pr6ximo, polo tanto, 6 das reformas agrarias dos Graco no ultimo

2 Para uoha introduccion 6 tema, vexanse como obras de referencia as de ROSTOVTZEFF (1937), PETlT (1976),
REMONDON (1979}e MAIER(1985) e, xa mais en concreto sobre a vlllae ea sua inclusion no contexte socioecon6mico
romano, as de RIVET (1969. 173-216), PERCIVAL (1976). MAROTI(l976, 109-124), MANSUELLI(1971,IS-28)e WHITE
( 1970).

3 Unha boa relaci6n eexcelente introducci6n pade encontrarse no Capitulo I (The Sources) do xa eitado libro de
K.D. White (WHITE, 1970. 14-47).
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tercio de seculo. Cat6n representa a vella tradici6n romana do rudo perc nobre campesino
apegado 6 Seu terruno, unica fonte de verdadeira riqueza e moralidade frente a veleidade e
intranscendencia da vida urban~. A obra - que presenta certos problemas dada a Sua
desorganizada e ca6tica estructura - caractedzase polo seu estilo directo, as suas frases cortas
e imperativas (incluindo moitas m.lximas e proverbios), e maila rixidez dos SeuS consellos
practicos, que non permiten mais ca unha unica via para a correcta realizaci6n dostraballos
campestres4•

A composici6n de Varr6n Rerum rusticarum, datada no 37 a.C., supera amplamente a de
Cat6n a pesar do seu relativo pequeno tamano (3Iibros). Parte do tradicionalismo e conserva
durismo agrario catoniano, ainda que segundo avanza a obra evoluciona ata posicionamentos
mais actuais e innovadores. Diferenciase deste, ademais, polo sistematico programa que
presentan os tres Iibros, as; como tamen pola aplicaci6n da racionalidade 6s seus consellos,
apuntando que non son a unica forma existente para 0 correcto traballo dos campos e que
deben, ademais, ser cotexados coa propia experiencia de cada agricultor. Rerum rusticarum
constitue, sen dubida, a principal fonte de informaci6n para 0 tema que nos ocupa, en especial
os Iibros I e Ill.

Uns 60 ou 70 anos mais tarde - aproximadamente nos mediados do seculo I d.C.
escribe 0 gaditano Columela os 12 Iibros que componen 0 seu De re rUSlica ou Rei rusticae,
probablemente a obra mais completa conservada sobre agronomla latina. 0 seu principal
interese radica na grande acumulaci6n de datos que ofrece retomados de autores anteriores,
perc tamen na informaci6n que lie aporta 0 seu propio conecemento practico da materia,
adquirido durante as suas viaxes por Hispania. Ga/lia. Macedonia e Syria. Para 0 nosa estudio
resultara de particular interese 0 libro I, que fala sobre a organizaci6n agropecuaria en xeral.

A ultima obra tecnica agron6mica conecida, a Opus agriculturae de Paladio, xa nos leva a
un horizonte cronol6xico tardio: a segunda metade do sec. IV d.C. A sua principal caracteris
tica e 0 enciclopedismo: tenta estandarizar t6dolos conecementos existentes ata a data
- basease, polo tanto, en Varr6n, Plinio, Columela, etc,- sobre agronomia, perc asemade
inclue tamen pequenas cunas de creaci6n propia onde se pode ve-lo moito que cambiara a
socioeconomia agropecuaria romana desde os distantes tempos do cambio de era. Son 25
libros, dos que 0 I - a introducci6n xeral a obra - sera 0 da maior axuda para n6s.

Outra serie de obras clasicas de tipo mais ou menos tecnico, perc que, ou ben ou non estan
adicadas a agricultura na sua integridade, ou ben non foron compostas por autores especiali
zados no tema, ou ben tratan de temas tecnicos afins 6 noso, tamen nos poden proporcionar
informaci6ns sobre a entidade da villa e as suas caracteristicas.

En concreto. estamonos referindo a tres obras: en primeiro lugar a vasta enciclopedia
Naturae Historiarum Libri, escrita por Plinio 0 Vello a mediados do seculo I d.C. Destacan

4 Para un encadramento e estudio mAis desenvolvido sobre 0 autor e a sua obra(tanto de Cat6ncomo dos que se
falar' mais adiante) vexase BAYET, 1975,89-96, 196-203.337 e 386-388, MARTIN, 1971, 81-94e 21 i-374e WHITE, 1973,
439-497. Unha boa introducci6n sobre cada autor e obra en concreto tamen pode ser atopada nas primeiras pixinas
das diferentes edicions consultadas (Vid. 0 capitulo de Fontes en Bibliograflal.
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esencialmente as libros XVII, XVIII e XIX, centrados no tema da agricultura e arboricultura.
o caracter enciclop6dico - e de ai a grande cantidade de datos que transmite - 6 a sua
principal caracteristica.

Tam6n de caracter t6cnico, ainda que neste caso non agricola sen6n arquitect6nico, 6 a
obra de Vitruvio titulada De Archileclura, 10 libros escritos moi probablemente na primeira
metade do s6culo I d.C. Inter6sanos especialmente 0 conxunto de opini6ns expresadas sobre a
entidade da villa e os seus caracteres constructivos, recollidos maioritariamente no capitulo 6
do libro VI.

A terceira obra a que faciamos referencia caracterlzase polo seu enciclopedismo e a sua
cronoloxia xa moi tardia. Estamos falando das vastas Etym%giarum, unha inmensa compi
laci6n en mais de 20 libros de todo 0 saber romano tardio, escrita por Isidoro de Sevilla nos
finais do s6culo VI d.C. 0 libro XV - titulado de Deaedificiis el agris~ sera 0 que nos resulte
de maior utilidade, en especial os capitulos 12 - De aedi/iciis ruslicis - e 13 - De agris-.

o segundo bloque de fontes consultadas son as de tipo xurldic05. De entre elas s6
falaremos de unha: 0 Dixesto ou Pandectas. Como 6 sabido, esta obra foi composta baixo 0
mandato de Xustiniano nos anos 528-535 d.C., formando parte dun magno proxecto de
codificaci6n de todo 0 Dereito Romano denominado Corpus Juris Civilis, do que 0 Dixesto se
ocupa da compilaci6n de t6dalas obras xuridicas clasicas. Para n6s sera de especial utilidade 0
libro L, sobre todo no seu capitulo 16, titulado De verborum significalione.

Quedan, por ultimo, as fontes escritas clasicas de caracter non t6cnico ou enciclopMic06,

ou sexa, aquelas de tipo simplemente literario. A realidade das villae era patente e tanxible no
mundo romano, e moitos escritores fix6ronse eco da mesma na sua producci6n literaria dun
xeito mais ou menos directo. Dado que a gran maioria destas obras son sobradamente
conecidas, s6 citaremos a continuaci6n alguns autores e escritos que nos foron utiles, engadin
dolles 0 unico dato da sua cronoloxia: De bello Gallico de C6sar e a correspondencia de
Cicer6n na primeira metade do s6culo I a.C.; Ab urbe condila de Tito Livio na segunda metade
do s6culo I a.C.; os Anna/es e as Hisloriarum de Tacito, os Epigrammala de Marcial e os
panexiricos e epistolas de Plinio 0 Novo na segunda metade do s6culo I d.C.; por ultimo, os
epigramase epistolas de Ausonio no s6culo IV d.C. e as poesias ecartas de Sidonio Apolinar xa
no s6culo V d.C.

s Afnda que 0 seu caractcr non e exclusivamente xurldico, tamen poderlan ser incluidas dentro deste grupa as
obras dos chamados agrimensores (Gromatic/veteres). escritores tecnicos sobre 0 sistema de repartici6n de terras
(centuriacion) e os seus diferentes sistemas de posesion e explotaci6n. Bstao editados por K. LACHMANN (Berlin,
1848-1852) e por C. THULIN (Leipzig, 1913).

6 Tamen de carActer non tecnico. e is veces incluso literario. son as fontes epigraficas. A sua utilizaci6n para 0

estudio e definici6n da villa ainda eclaramente deficitario. a pesar de que as suas posibi1idades de explotaci6~ neste
sentido son grandes. como de feito xa se ten demostrado nalgun estudo rexional (BAUMANN. 1983.50--63). So a titulo de
exemplo repirese no texto desta lipida funeraria africana: ... el Numidae campos noslra manus seeult I hie labor el
vila parvo con (ten) la valere I et dominium/ecere domus el villa paratast I el nullls oppibus indiget ipse domus I et
nostra vita/ruelus percipit... (Cll. VIII Supt., 11824).
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III. 0 Concepto Latino de Villa

85

Presentadas e contextualizadas as diversas fontes que informan este artigo, estamos xa en
boas condici6ns para tentar aprehender oque nelas se nos di sabre a entidade da villa. E velaqui
a nasa primeira sorpresa cando comprobamos que a contido semantico do sustanlivo non e
un!voco, au sexa, que e empregado para designar realidades aparentemente diversas, que van
desde a usa como sin6nimo de campo ata nomear unha luxosa mansi6n residencial as portas
da cidade, pasando par indicar unha granxa au un pequeno e illado refuxio rural. Unha
variedade que parece, en principia, non apta para poderfalar da villa como dunha realidade a
suficientemente homoxenea. Pero tampouco hai par que se alarmar: e 16xico pensar que 6
longo dos seculos en que se desenvolveu a villa, e sabre todo a partir dos ultimos tempos da
republica, esta se fose transformando a par da evoluci6n sociecon6mica e hist6rica, xerando
asi distintos tipas e categodas para propios romanos (HARMAND 1957, 157; PERCIVAL 1976,
15). Par outra parte, dunha lectura profunda das fontes tamen e posible deducir que, a pesar do
xenerico do termo, na concepci6n romana sempre existiu unha acepci6n central e nuclear que,
par extensi6n dalgun dos seus componentes, foi xerando novas acepci6ns, pero sempre en
relaci6n can ese significado central aglutinante. Este sera precisamente a que tentaremos
coutar e definir a continuaci6n (Vid. CADRO II).

1. Caracterlstlcas xerais

o mellor sistema para comezar consiste en procurarmos illa-los puntas comuns en que
coinciden t6dalas fontes consultadas. Curiosamente, as! como non existe unha excesiva
unanimidade en'decidir que e unha villa, polo contrario sl que parece existir un completo
acordo en determina-Io que non e, au mellor dilo, en definila par oposici6n a outros conceptos
que se lie asemellan pero que non son par unha au outra raz6n. Neste sentido, tres puntas
m6stransenos como esenciais:

a) A villa e un fen6meno exclusivamente caractedstico do campo, exclusiva
mente rural; oposto, polo tanto, a t6dalas manifestaci6ns urbanas similares.

b) A villa implica necesariamente romanidade; fen6menos parecidos que non a
presentan au que non chegan a acadala coa suficiente intensidade non mere
cen tal categoda.

c) A villa designa un tipo moi determinado de habitat rural, caracterizado polo
seu illamento, a sua individualidade e a sua unifamiliaridade; diferenefase asi
de calquera outra tipoloxla de habitat rural.

Sabre a primeiro punta existe unanimidade en t6dalas fontes consultadas. Cando Tito
Livia au Tacita falan dalgunha villa, fano sempre referlndose a casas au construcci6ns illadas

Cadernos de Arque%gia, Serie 11,4, 1987, pp. 79-110



86 Fermin Perez Losada, Sabre 0 concepto de villa no mundo romano.

no campo7. Marcial insiste en que desexa marchar a sua villa para evitar asl 0 ruldo e maHo
siress urbano8. Os agr6nomos, pola sua parte, aceptan esta caracteristica como obvia e
evidente:

Nom quodextra urbem est aedificium, nihilo magis ideo est vII/a (Varr6n: Rer. rus.III, 2.6), Porquecando
un edificio esta f6ra da cidade, nada mellor ca iSla euoha villa .

pero e no Dixesto onde esta importante diferenciaci6n adquire valores xuridicos:

Fundi appeJiatione omne aedificium el omnis ager contineluf. sed in usu urbana aedi/ida «aedes». rustlea
«villae)) dicuntur (L. 16, 2It). Co nome defundus designase todo edificio e todo campo, ainda que oa cidade se
adoita falar de aedes e no campo de villae.

A identificaci6n de villa =campo chega a ser tal que nalguns casos esta caracteristica da
ruralidade absorbe para si mesma todo 0 contido semantico da palabra: asi, en certos
contextos - nos agr6nomos p6dese comprobar doadamente - e mellor traduci-Ia locuci6n in
villa simplemente por <mo campo», sendo este 0 sentido mais xenerico posible do termo9.
Queda claro, pais, que a villa, sexa 0 que sexa,e un fen6meno exclusivamente rural~ en ningun
caso cabe falar de vil/ae referindose a casas ou campos situados dentro do recinto urbano (vila
ou cidade), ainda que sexan case identicas as suas conxeneres do campo e mostren unha
adicaci6n agropecuaria (granxas) evidente (WACHER-RIVET 1974, 282-284).

No que atinxe 6 segundo punto, tamen resulta bastante evidente 0 acordo alcanzado polas
distintas fontes consultadas. Cesar, cando fala en De bello Ga//ieo do poboamento disperso
que atopou a sua chegada a Galia, indlcanos que, a parte de nos oppida enos vici, vivian
aquelas xentes enprivala aedificia, insistindo mais adiante en que estes aedificia eran moitisi
mos, espallados por todo 0 territorio:

Helvetli... oppida sua omnia... vicos... reliqua privata aedificia incendunt (1,5). Agros. aedlficia. vicosque
habebant (1 V,43). Hominum est inflnita multitudo creberrimaque aedlficia (V, 12). Os Helvecios incendian
t6dolos seus oppida. viei, e mailos restantes privata aedificia. Tinan campos, viei e aedificia. A cantidade de
homes e infinita, e abundantfsimos son os aedificia.

7 Cerialis insulam Batavorum hostiliterpopuJatos agros vilJasque Civilis intacta nota arte ducum sinebat (Tacita:
Hist. V, 23) Devastada hostilmente a ilia dos Bataros por Cerial, este, seguindo a conecida tactica dos caudillos,
deixaba intactos as campos e as vilJae de Civil. Neste mesmo sentido vexase tamen Hisl. IV, 67, Ann. 111,46 e Tito
Livio: Ab urbe condo II, 62, 3-4.

8 Nos transeuntis risus excitat lurboe, et od cubiJe esl Roma. Toedio fessis dormire quotiens Jibuit, imus od
vilJam ... (Epig. LVII, 26-28) Espertame a risa do populacho, e e como se toda Roma estivese na mina cama.
Aborrecido e fatigado, cando quero durmir voume para a vii/a...

9 PERCIVAL(1976, 14), sen embargo, manlfesta a sl1a sospeita de que a palabra vII/a sexa unha palabra exclusiva
mente urbana, ou sexa, 0 termo con que sedesigna un lugarno campo pero desde 0 punta de vista do home da cidade:
( ) empregarJa a mesma verba un campesino para nomea-la sua propia granxa? Eposible que non, alnda que a propio
autor tam6n sinala que resulta case imposible demostralo ou refutalo.
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Varr6n (Rerum Rusticarum) e moito mais explicito 6 respecto: antes de que existise
romanidade non cabla a existencia de vil/ae, sen6n s6 de casae e tuguria:

Quod tempus si rejerasad il/umprineipium. quo agrl coli sunt coeptl. atque In casisel tuguriis habitabant (III,

1.3). Se comparas a nosa epoca con aquela dos inicios, cando se comezaron a cultiva·los campos, e a xente
vivla on casae e luguria.

Na epoca tardorromana segue a manterse esta diferenciaci6n entre vii/a por unha banda e
aedificium. cosa ou tugurium por outra, ainda que, evidentemente, xa non se insista tanto no
feito do seu indixenismo entendido como falta de romanizaci6n (contra 0 remate do seculo VI
d.C., cando Isidoro de Sevilla escribe as suas Etimoloxias, todo 0 mundo occidental recibira
xa, en maior ou menor grao, certa influencia romanizadora) senon mais ben na sua dependen
cia de formas culturais romanas - a villa neste caso - e no seu indixenismo, pero agora
entendido como po breza e rusticidade:

Casa est agresle habitacu/um polis, atque virgultis, arrundinibusque conlextum, quibusposslnl homines lueri

a vifrigoris vel c%ris iniuria( ... ) Tugurium casula est, quamfaeiunt sibi custodes vinearum ad legmen sui...
Hunc rusad capannam vocant(XV, 12. 1-2). A casae un habitaculo agreste, feito de madeiras, ponlas ecanas
entretecidas. feita para os homes se protexeren dos rigores do frio e mais do azoute da calor(... ) 0 luguriume

un refuxio que construen os gardas das vinas para se abrigaren... A isto os campesinos cMmanlle capanna.

Toda esta serie de edificios e construcci6ns -aedificia, tuguria,. casae, capannae 
constituen entidades e facendas rurais, en moitos casos de expllcita adicaci6n agropecuaria
(granxas), pero nunca podenin ser consideradas dentro da categorla das vil/ae xa que non
presentan - e isto e 0 que perciben os autores cllisicos - 0 mlnimo nivel de romanidade
necesario. Cabe concluir, pois, que a vii/a e un fen6meno exclusivamente romano, ou 0 que e 0

mesmo, que «es su romanidad, pues, el rasgo mas general de la villa» (FERNANDEZ CASTRO
1982,25) e que esta constitue unha das creaci6ns mais autenticas e xenulnas desta cultura. De
todas maneiras, e de acordo co espirito romano, esto non impide que na realidade das vil/ae se
integren e asuman sustratos anteriores provenientes das diversas culturas indixenas existentes
nas diferentes rexi6ns do Imperio. Este e 0 caso de moitas das estructuras exhumadas sobre
todo na zona septentrional (Gallia. Britannia. Helvetia. Germania... ), normalmente corres
pondentes as tipoloxias denominadas basilical, de corredor e de p6rtico (GORGES 1979;
111-118), resultado dunha asimilaci6n de elementos indixenas a par que dunha adaptaci6n a
unhas circunstancias climaticas bastante distintas das da area mediterranea (BOWEN 1969,
1-70; AGACHE 1976, 14-21 e 1978; DE BOE 1977,37-45; BRANINGAN 1982,81-96). Precisamente
neste punto eonde a arqueoloxia ten maiores problemas xa que, asi como non parece crear
grandes dificultades distinguir se determinados vestixios romanos corresponden a unha casa
iIlada no campo ou pertencen a un aglomerado urbano, resulta bastante mais problematico
establecer cal e 0 grao de romanizaci6n mlnimo que unha construcci6n desle rip 0 debe posuir
para ser considerada vii/a e non un simple aedificium (MANNING 1962, 56-58; RIVET 1969,
173-182; PERCIVAL 1976, 14-15; PREvosnl981, 23-25).
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Respecto 0 ultimo punto, as fontes tamen estan bastante de acordo en que a palabra vii/a
designa unha forma de poboamento rural illado e individual frente 0 tipo colectivo que
suponen os oppida (poboados fortiflcados) e sobre todo os vici(poboados rurais nonfortifica
dos)lO. Partindo de aqui foise xerando outra das acepcions mais xenericas con que se usa 0

termo, e e neste mesmo senso que a palabra e empregada por Cesar", Tacito 12 ou Tito Livio:

Et ihi, quia host/bus moen/bus se tenebal, vastati ogri sum. Incendiis deinde non vii/arum modo. sed etiam
vicorum (Ab uTbe condo 11.62, 3-4) E aU, como 0 inimigo se refuxiaba lealas murallas, as campos foron
devastados. De xeito que cos incendios, non s6 das viJ/ae, sen6n tamen dos vici...

Parece pois evidente que na concepcion latina a vii/a indica un habitat rural romano de
tipo individual, individualidade que debe ser entendida nunha dobre vertente: por unha banda
no sentido de illamento (as vil/ae son casas e facendas espalladas polas agras), e por outra no de
unifamiliaridade (a vii/a pertence e esta construida para un romano - ou indixena suficiente
mente romanizado - e a sua familia - no sentido latina do lermo, OU sexa incluindo servos e
escravos-). Este ultimo concepto resulta obvio nos agronomos, para os que 0 palerlamiliae
sempre e presentado como 0 constructor e director das actividades da vii/a (Caton: De ago cui.
Ill, 2; Columela: Rei rus. 1,4,8); por outra parte, a existencia en Roma dunha Vii/a Publica l 3,
claramente diferenciada de tMalas outras de indole «privada», e os datos achegados polos
estudios toponlmicos l4, reaflrmanos no feito de que toda vii/a debe ter un propietario indivi
dual e nunca coleclivo. Esto non obsta para que algunhas grandes vil/ae, sobre todo baixoim
periais, atinxiran un alto nivel de riqueza e un considerabledesenvolvemento constructivo que
lies permitise - especialmente naquelas denominadas de plan diseminado - chegar a unha

10 A pesar de que tanto vii/a coma vicus derivan da mesma raiz, xa que etimoloxicamente ambolos dous termos
indican un lugar de habitaci6n (LAFAYE-GRENIER, 1969,870), as suas respectivas realidades hist6ricas son bastante
diferentes. Sobre a entidade dos vici vexase VAN BUREN, 1958b, GRENIER, 1969 e WIGHTMAN,1976.

II Vexanse as citas correspondentes transcritas anteriormente.
12 Vexase nota 7.
IJ A ViJla PUb/icaera unedificio estatal de tipo administrativo situado no Campo de Marte -antigamentefora dos

Umites da cidade, de af 0 calificativo de vii/a -. 0 feito de que absolutamente sempre que se fala dela se lie engada 0

adxectivo de «p6blica)) e 16xico, xa que resulta imprescindible distingui~la de t6dalas demais, de caracter privado e
agropecuario, coas que en realidade ten moi pouco en comun (LAFAVE. 1969,891-892).

14 Unha boa parte da toponomia de orixe romana ea constitufda poJos nomes dosposessores donas de viJIae.!und;
e outras propriedades rurais, xa que 0 sistema latino de denomina-Ias vil/ae consiste en po-Io nome xenerico -au sexa,
vi/la- e determinalo co nome do seu proprietario (normalmente sufixado en -ana ou en - aca), de maneira tal que
unha villa propriedade dun Lantius se denominarfa villa Lant;ana ou Lantiaca. Deste xeito, top6nimos actuais como
Marignac (Garona-Francia), Antony (Parfs-Francia), Comella (Cataluna), Triana (Andalucla), MarzA (Galij:ia) e
Por~i'l (Minho), indicanno-la existencia de villae romanas propriedade de Marlnlus. Antonius. Cornelius.Tro;us.
Marcius e Porcius. Como introducci6n 6 tema da toponimia das villae romanas vexase LOGNON, 1920; BOBES,
1960·1961; PABON, 1953,87-165; PIE!., 1947 e PEREZ LOSADA, 1986,42·103.
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forma de poboamento rural proxima 0 poboado l5, pero non por iso deixan de ser «indivi
duais» nos termos que acabamos de expor.

2. Aeepelon eentral e nuelear

Temos xa ben delimitado 0 ambito no que se vai desenvolve-lo concepto latino de vii/a:
ruralidade, romanidade e individualidade. 0 desenvolvemento dalgunha destas caracteristicas
chegou a xerar, tal como vimos, acepcions xenericas do termo, pero de t6dalas maneiras sera
dentro dos Umites marcados por estes tres parametros onde chegaremos a establece-Ia sua
entidade caracteristica.

A acepcion central, a mais comun, a de usa mais xeralizado entre os agronomos, poderia
ser definida nos seguintes termos: unha vii/a e unha construccion romana, rural, illada e de tipo
unifamiliar, que debe cumprir duas condicions: por unha banda debe estar 0 servicio da
explotacion da terra, ou sexa, debe ser unha granxa, un establecemento agropecuario nunha
finca de produccion (fundus); por outra, debe ser unha casa, unha construccion domestica que
si,va de vivenda ocasional ou permanente, 0 seu proprietario e a sua familia 16. Esta dobre
funcionalidade mostrase clara para Varron ou Columela:

Quid igitur. inquit, est ista vi//a, si nee urbana habet ornamenta neque rustica membra?(Varr6n: Rer. rus, Ill.
2.9) Preguntou (Axio): ( ) que vi//a e esta que non ten nin os ornamentos urbanos nin as dependencias
rusticas?

Modus autem membrorumque numerus aptetur universo eonsaepto et dividatur in tres partes: urbanam,
rustieam,jruetuariam(Columela: Rei, rus.l, 6, I) As dimensions e mailo numero de membros (da villa) deben
estar adecuadas 6 conxunto do reeinto, e dividirse en tres partes: a urbana, a rustica e a fructuaria l7 .

Caton, pola sua banda, tamen participa desta idea e falanos da existencia de dous tipos de
vii/a - a vii/a rus/ira e a vii/a urbana - que se corresponden coas duas partes, resideneial e
agropecuaria, que identificaramos como constitutivas da acepcion central do termo:

IS Tal como oeorre nas viJIae hispAnicas de U6dena (Navarra), Tossa de Mar (Gerona), La Cocosa (Badajoz) e
Murias de Belono (Oviedo), segundo M. Cruz FERNANDEZ CASTRO (1982, 68).

16 Bsta acepeion e prActicamente a mesma que exp6n G, Lafaye (LAFAVE-GRENIER, 1969,870-871) no conecido
Diccionario de Daremberg e Saglio. Lafaye insiste na unidade dos dous elementos -urbano e rustico- que
componen 0 termo, indicando que tal divisi6n non deixa de ser artificial, explicable tan s6 pola comodidade que sup6n
Ahora da sua exposicion e anAlise.

17 Bsta idea da division da villa en tres partes e exclusiva de Columela; 0 resto dos seus colegas so falan de parte
urbana e rustica, Non existe, sen embargo. ningun tipo de contradicci6n. xa que a pars!ructuaria non e mais que un
desdobramento da parte rustica cando esta acada un tamano considerable. Cando Varron au Caton falan da villa
rustica normalmente xa incluen dentro do concepto este tipo de estructuras (h6rreos, adegas, celeiros, etc),
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PatremJamiliam villarn rusticam bene aedificatam habere expedit, eel/am a/eoriam, vinarlam, dolia multo,
uti tubeal caritatem expectare: et rei et virtuti et g/oriaeerit (II/, 2)Conv6n que 0 paterjamiliaeedifique a vii/a
rustieo de modo axeitado, onde dispona dunha despensa para 0 Becite e dunha adega para 0 vina con moitos
dolia, para as! pader aCranta-Ia carestla; nisto consistin\ a sua faecoda. a sua virtude e a sua Cama.

Vii/am urbanam pro copia aediflcato. In bono praedia 51 bene posiveris, rure 51 recte habitaveris, /ibentius et
aaeptu! venies;fundus melior er~t. minuspeccabitur,fructiplus capies (IV I I) A villa urbana debe ser edificada
de acordo coa fortuna persoal. Se a conslrues axeitadamente nunha boa finca e a disp6s can b6 empraza
menta de modo que esteas a gusto no campo, viras aela de boa gana e a coda; as! ofundus ganan\. en calidade,
cometeranse menos enos, e obteras unha maior cantidade de froitos.

Pareee pois ben establecido que dentro do conxunto da villa deben diferenciarse dous
componentes esenciais: a villa urbana au construcci6n adicada aresidencia do proprietario e
familia, e a villa rus/ica ou construcci6ns adicadas a explotaci6n e cultivo do fundus. Agora
ben, 0 propio feito de que ambalas duas partes sexan designadas precedidas da palabra villa
-tal como se testemuna nos agr6nomos en multiples ocasi6ns - e non de pars. membrum ou
algun outro sustantivo que indique a sua pertenla a unha unidade superior, esta a darmo-lo
punto de partida de duas novas acepci6ns do vocabulo villa esgaladas da acepci6n central e
nuclear (villa =villa urbana + villa rus/ica) que acabamos de expor. Dito con outras palabras:
villa designa 0 conxunto, pero tamen serve para designa-las partes, independentemente de que
estas formen un todo ou sexan tomadas de modo illado e aut6nomo. Quere isto dicir que para
un romano a villa por antonomasia eaquela construcci6n rural romana que auna residencia e
explotaci6n agropecuaria, pero isto non obsta para que tamen poidan ser consideradas vil/ae
tanto aquela casa de campo onde mora unha familia romana - alnda que non se adique a
explotaci6n agropecuaria, nin tena construcci6ns destinadas 6 tal fin -, coma aquelas
construcci6ns agropecuarias necesarias para a explotaci6n dunha finca - alnda que non tenan
ningun tipo de parte residencial propriamente dita -. As partes roubaron para si mesmas 0

contido da palabra que deberia designar exclusivamente 0 todo. De todas maneiras, a acepci6n
central e nuclear. a villa por excelencia, continua ase-la expresada nun principio.

3. A villa urbana

Eprecisamente a derivaci6n urbana do termo 0 que permite que este poida ser usado para
denominar alguns tipos de construcci6ns un tanto afastadas da «casa residencial e agricola»
orixinaria. Estamonos referindo, por unha banda, as luxosas casas de recreo suburbanas e as
grandes casas solaregas senoriais, e por outra, 6s agradables e sinxelos refuxios campestres do
cidadan. Todos estes tipos non son mais que variantes doutra das acepci6ns da palabra villa, a
de luxosa residencia campestre de recreo, probablemente a que gOla dunha maior extensi6n e
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difusi6n 18.

Marcial constitue a nasa mellor fonte de informaci6n para conecermos eses pequenos
refuxios periurbanos que acabamos de sinalar. As silas caracteristicas, dun xeito resumido,
poderlan se-las seguintes: constituen a refuxio do cidadan que desexa fuxir das presas, intrigas
e movemento urbanos (Epig. XII, 57, 26-28); ubicanse en lugares privilexiados pola sua
tranquilidade, benignidade do clima au beleza da paisaxe (Epig. V; 71; XII, 31); distinguense
polo seu escaso luxo e fastuosidade (Epig. X, 96, 11-12), entroncando coa vella tradici6n
agricola romana que ve na villa unha casa solarega, pero sinxela e modesta - rustieitas
-(Epig. 1,55, 1-4). De todas maneiras, a existencia real deste tipo de villae - refuxio debeu de
ser moi limitada (non existen probas arqueol6xicas 6 respecto) sen6n inexistente (e posible que
na descrici6n de Marcial haxa mais de literatura que de realidade, dado que as suas propias
villae non debedan ser nin tan pequenas nin tan austeras como nolas pinta). Par outra parte,
tamen resulta 16xico pensar que moitos destes refuxios cidadans non sedan mais que as casas
solaregas dos seus antepasados, de clara vocaci6n agropecuaria, ainda que agora probable
mente contando cunha parte urbana resaltada e ampliada.

Pero a nasa maior teima radica en conece-la entidade e caracterlsticas desas grandes e
luxosas casas campestres de recreo, suburbanas ef au solaregas, que citabamos en primeiro
lugar. Bas exemplos das mesmas podemos encontralos tanto nas fontes clasicas como nas
memorias de excavaci6n; vexanse, a titulo indicativa, as casas das villae propiedade de Plinio a
Novo situadas en Laurente (Epist. II, 16-17), nas cercanias de Roma, e mais en Tifernium
(Epist. V, 6) na Toscana (TANZER 1924); as luxosas mansi6ns da baia de Napoles (O'ARMS
1970), incluindo a famosa Villa dei Misteri suburbana de Pompeia (MAIURl/932); au as
conecidas villae imperiais de Piazza Armerina en Sicilia (GENTIUI956; AMPOLO el alii 1971,
141-281) e de Hadriano en Tivoli (AURIGEMMA 1955; VIGHI1958). Moitas destas villae, en
especial as duas ultimas, pertencen xa a categoria da chamada villa aulica, as veces tamen
denominada praelorium l9 e incluso palatium20, isto e, villae palacianas, caracterizadas polo
seu ~ran tamano e desenvolvemento constructivo a imitaci6n artistica e arquitectonica da

18 Esta grande extensi6n e difusi6n explicase facUmente con base en varias raz6ns: en primeiro lugar. a nivel
arqueol6xico, a inmensa maioria dos xacementos excavados corresponden exclusivamente a vl/lae urbanae (das que
os mosaicos adoitan se·los seus mellores representantes). sendo realmente escasas as exhumaci6ns de vil/ae ruslicae; en
segundo lugar. a nivel de fontes clasicas. as pasaxes maisconecidas edivulgadas son aquelas referentes As maxestuosas
vil/ae QuJicae imperiais OU as palacianas vl/lae suburbanae da aristocracia romana (Plinio 0 Novo. Cicer6n, etc); en
terceiro e ultimo lugar. a nivellingUistico, algunhas linguas -0 castelan por exemplo- alnda conservan como
primeiro significado da palabra romance (willa» a de unha iIlada casa campestre de recreo.

19 Paladio (Op. agr.I, II) prefire utilizareste termo. asl como tamen oemprega 0 Dixesto nalgunha ocasi6n (XL, 7.
15). Observese que ambalas duas fontes son tardlas.

20 Este termo e empregado nas fontes clasicas exclusivamente para se referir As maxestuosas villas aulicas imperiais.
ainda que. se atendemos 6s datos toponimicos. 0 seu uso non debeu de ser tan restricto. posto que e moi probable que
alguns dos top6nimos galegos «pazo» e portugueses «pa~Ol). abundantisimos no NW da Peninsula Iberica, remonten
ata 0 palattum latino (P£REZ LOSADA 1986. 61·63 e informaci6ns orais de C.A. Brochado de Almeida).
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Corte Imperial (GORGES 1979, 127-133).

As fontes consultadas destacan dous aspectos principais que caracterilan estas villae
urbanae. 0 primeiro consiste na presencia nestas casas campestres dun alto nivel de reCina
mento e luxo material compIementado, na maiorla dos casos, cunha boa dose de b6 gusto e
valor artistico. Oeste xeito, marmores trabaIIados, paredes estucadas e pintadas, pavimentos
de mosaico, etc. m6stranse como elementos comuns a estas construcci6ns:

Sed non haec. inquil, villa. quam.aedijicarum maiores nostri,frugalior ac melior esl quam tUD ilia perpo/itQ in
Reatino? Nuncubi hie vides citrum aul Qurum? Num minium aul armenium? Num quod emb/ema aut
Iithostrotum?(Varr6n: Ref. rus. III, 2, 3-4) ( ) Acaso non eesta villaqueconstruiron os nosos antepasados
mais austera e mellacea esa tua de Reate? ( ) Onde ve-)a madeira de cedro ou 0 aura, 0 vermell6n OU 0 azul, 0

pavimento de cores ou 0 mosaico?

Tua ohUla labulia pict;s nee minus signis (Varrdn: Ref. rus.lll, 2, S) Atua (villa) esta decorada con pinturas,
por non falar das estatuas.

Num minus villa lua eril ad angulum Velini. quam neque pielor neque leelor vidit umquam. quam in Rasia
quae est polita opere leetorio eleganter, quam dominus habes eommunem cum asino?(Varr6n: Rer. rus, Ill,
2,9) ( ) (Non cres que)a tua villa na aba do Velino, a que nunca viu nin 0 pintor nin 0 estucador, e menos ca
aquela que hai en Rosia deeorada elegantemente con toda a arte do estueo, que posues xunto co teu asno?

De igual maneira, 0 luxo material tamen se mostra, aparte de nos materiais enos
traballos, nas propias estructuras habitacionais da villa. Eevidente que esta, en canto residen
cia rural, non debe diferenciarse moito dos modos constructivos da domus urbana - polo
menos asl e como nola presenta Vitruvi021 -, e asl, 6 iguaI ca esta, e dependendo do maior ou
menor nivel de.riquela acadado, adoita presentar adros ou peristilos coIumnados, espacios
habitacionais calefactados por hypocauslum e incluso pequenos complexos termais, diversos e
variados cubicula, e cuartos xa dunha maior importancia como poden se-Io Iric/inium (come~

dor), 0 lablinium (galeria decorada, arquivo) ou 0 oecus (saI6n de recepci6n e audiencia,
nonnalmente absidado)22. A villa, sen embargo, diferenciase da domus nalgun caso polo
maior tamano e nivel de riqueza atinxido, pero especialmente pola sua apertura 6 exterior.

21 Si quoddelieatius in villisfaeiundumfuerit, ex symmetriis quae in urbanis supra scripta sunt eonslituta(VI, 6, 5)
Se quixeses facer algo mais elegante na villa, segue as normas da sim.etria establccidas mAis arriba para osedificios da
eidade, En identieo sentido manifestase en VI, 5, 3.

22 Sobre a realidade arqueol6xiea dalgunhas destas estaneias vid. LAVIN 1962, 1-72; MCKAY, 1975; FERNANDEZ
CASTRO 1982, 200-214 e ALONSO SANCHEZ 1983, 199·206. Sobre as hipocaustos vexase DEOBOMONT; 1984, Prefi(o non
entrar en cuesti6ns mais amplas e interesantes como poden se-Ias planimetrtas e tipoloxfas xcrais destas vil/ae e a sua
distribuci6n, xa que esto excederfa das proporci6ns do artigo, Tampouco 0 farei 6 falar das villae ruslieae por identicas
raz6ns. Como breve e eoncisa introducci6n 6 tema vexanse oscadros tipol6xicosestablecidos por J.G. GOROES(1979,
116 e 121) tanto para 0 Imperio en xeral como para Hispania en particular.
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pola sua conexi6n coa paisaxe. frente 6 aspecto do pechamento sobre sl mesma que acostuma
presenta-Ia domus de perislilo urbana. Os xardlns, as-terrazas, os miradoiros, os p6rticos.e as
galerlas, normalmente columnados, m6stranse deste xeito como altamente caracterlsticos
destas villae urbanae:

Digna memoratu villa est, ab Averno lacu Puteolos tendentibus imposita littori, eelebrataportieu ac nemore.
quam vocabat Cicero Academiam (Plinio 0 Vello: Nat. Hist. XXXI, 3) Digna de merito ea villa situada na
costa para os que van desde 0 1ago Averno ata Puteoli, coa sua caracteristica columnatae 0 seu bosque, a que
Cicer6n chamaba Academia.

In cornu portieus amplissimun cubiculum triclinio ·oeurrit; aliisjenestris xystum, aliis deseipit pratum. sed
antepisclnam. quaejenestris s.ervit ac subiacet(Plinio o-Novo: Epist. V, 6, 23·25) Nunextremo do p6rtico, un
amplfsimo cuarto da 6 comedor; unhas ventas miran aterraza, outras a pradeira; xusto por baixo diante delas
hai un estanque.

o segundo aspecto que debe caracteriza-la villa urbana e que sexa un lugar agradable para
.vivir, un sitio c6modo onde pasa-los momentos de otium e descansar lonxe do movemento
urbano, unha paraxe tranquiIa, benigna e de gran beleza; dito dun xeito latino: un lugar que
tena amoenitas. Este factor conseguese en boa parte, tal como acabamos de ver, 6traverso da
riqueza, luxo e refinamento da construcci6n, pero tamen influen no mesmo outra serie de
elementos, en especial a elecci6n do emprazamento topografic023 - amplitude e beleza da
paisaxe, benignidade do microclima, auga pr6xima, etc. - e as propias actividades que se
desenvolven no seu interior; neste senso, as mais documentadas son as de tipo artistico
(estatuas, estucos e mosaicos son boa proba delas) e sobre todo as de tipo intelectual,
principalmente lectura e escritura:

Cum enim villam haberes opere tectorio et intestino acpavimentis nobiJibus lithostrotis spectandam et parum
putasses esse. Ni tuis quoque litteris exornati parietes essent (Varr6n: Rer. rus. Ill, I, 10) Porque se tiveses
unha villa admirable polos seus traballos de estuco e taraceado, ademais dos pavimentos de mosaico, non
seria suficiente ata que as paredes tamen estivesen adornadas cos teus propios escritos,

lam super penum vel supellectilem copiosam thesauris bibliothecalibus Jarge refertus (Sidonio Apolinar:
Epist. VIII, 4, 1) E ademais das provisi6ns e dos abundantes moblesesta (a tua villa) moi ben provista de
tesouros bibliograficos.

23 A cuesti6n da ubicaci6n e 0 emprazamento topografico das villae sera tratado mais adiante en pormenor.
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En resume: na concepci6n latina entendese por villa urbana unha residencia campestre 0

mais ampla, c6moda e luxosa posible, situada en lugares privilexiados pola sua beleza e
benignidade, onde a vida resulta agradable e tranquila entre estucos e mosaicos, xardlns e
galerlas,obras de arte e adicaci6ns intelectuais.

Todas estas caracteristicas tenen no nivel arqueol6xico a sua correspondencia nas multi
ples villae urbanae, algunhas delas realmente impresionantes polo tamano e grao de riqueza
atinxido, exhumadas nas diferentes rexi6ns do Imperio; exemplos senlleiros son Settefinestre
(Italia), Haccourt(Belxica), Montmaurin(Francia), Fishbourne (Inglaterra), Liedena (Espana)
ou Sao Cucufate (Portugal), s6 por citar aqueles mais conecidos24. A inmensa maiorla destes
xacementos presentan tamen a sua correspopdente pars ou villa rustiea (por desgracia en
poucoscasosexcavada na suficienteextensi6n), formando 0 conxunto, polo tanto, unha villa urbano
-rustica, ou sexa, unha villa no pleno sentido do termo latino. Exemplos de casas rurais
exclusivamente residenciais son diffciles de atopar f6ra dos ambitos suburbanos das grandes
cidades - en especial Roma ou Pompeia. - da peninsula italiana (vexanse os exemplos citados
mais arriba). Quero con isto sulinar que este tipo de acepci6n que identifica villa cunha luxosa
construcci6n rural exclusivamente residencial- acepci6n que xorde contra 0 fin da Republica
e primeiros tempos do Imperio - ten unha correspondencia arqueol6xica relativamente
limitada e que ademais xa xeraba polemicas entre os propios romanos, tal como nOS ilustran as
discusi6ns entre Apio e Axio sobre 0 particular recollidas por Varr6n no libro III do seu Rerum
Rustiearum (MARTIN 1971, 257-286).

4. A villa rustiea

A derivaci6n rustica do termo villa, ou sexa, aquela que identifica villa cunha granxa, ou 0

que e 0 mesmo, co conxunto de edificaci6ns agropecuarias necesarias para p6r en explotaci6n
un campo, esta na orixe da propia concepci6n latina da verba; en efecto, cando xorde 0

neoloxismo villa nos primeiros tempos republicanos faise precisamente para tentar concretar
unha realidade nova para a que os termos en usa - hortus, ager, patrimonium oufundus - xa
resultaban franca mente insuficientes (FERNANDEZ CASTRO 1982, 23; MANSUELLI 1966,
1167). Plinio 0 Vello emoi expllcito 6 respecto:

In XII Tabu/is legum nostrarum nusquam nominalu, villa. semper in significatione ea hortus, in hart; vero
heredium... (Nat. Hist. XIX, 4, 19) Nas nosas Leis das XII TAboas nunea se fala de villa. sen6n sempre de
hartus en id6ntico sentido, e de heredium no senso de hor'us...

Esta uni6n inseparable de villa e terra, de villa e explotaci6n agropecuaria, conti!1uara

24 Unicamente citarei como referencia unha monografia por xacemento: CARANDINJ-RICCI, 1985; DE BoE, 1974,
1,97S e 1976: FOUET. 1969; CUNLIFFE, 1971: TARACENA AOUIRRE, 1949 e 1950: ALARCXO. 1981.
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estando patente durante a Republica e 0 Imperio; boa proba disto e a opini6n de Varr6n, para
quen unha villa que sexa exclusivamente rustica non e por Iso menos villa ca unha de tipo
urbano-rustico:

Cum signifleasset nulu nihilo minus esse villam eam quae essel simp/ex rusliea. quam eam quae essel
ulrumque. el eo et urbana... (Rer. Rus. lIl, 2, 10) Ecomo manifestara mediante un xesto que unha viJ/a que
fose exelusivamente rustiea non era menos ea aqueloutra que fose urbana e rustiea a un tempo.. ,

Por outra parte, no nivel arqueol6xico, a meirande parte das definici6ns de villa achega
das polos diferentes investigadores inciden esencialmente neste aspecto de indisolubilidade de
villa e explotaci6n agropecuaria: comezando polas definici6ns xa chisicas de Albert GRENtER
(1931,782) ou R.G. COLLlNGWOODe I. RICHMOND(I930, 113) ata as mais recentes dadas por
A.L.F. RIVET(l969, 177), M. BIRO (1974, 23) ou V.H. BAUMANN (1983, 15), todas elas insisten
en que a villa e, ante todo, unl1a granxa, unha explotaci6n agropecuaria romana2S, identifica
ci6n en absoluto gratuita, xa que na realidade arqueol6xica das villae das diferentes rexi6ns
onde traballaron e traballan estes investigadores (Britannia. Gal/ia. Pannonta, etc.) 0 caracter
agropecuario das villae predomina, con moilo, sobre a sua funci6n residencial.

Paga a pena, polo tanto, insistir en que, tanto tendo en conta a orixe e maila evoluci6n do
concepto, coma a realidade arqueol6xica nas distintas rexi6ns do Imperio, a villa debe ser
entendida como unha vivenda no campo (funci6n residencial) pero esencialmente para vivir do
campo (funci6n productiva agropecuaria), e que e este ultimo aspecto a que maiormente a
caracteriza como tal.

Pasemos a continuaci6n a sistematizar e individualiza-Ios diferentes caracteres recollidos
nas fontes clasicas que definen esta villa rustica. 0 primeiro deles e claro e evidente: a relaci6n
directa e reciproca dofundus ou finca de explotaci6n; este determina case todo na entidade da
granxa: 0 seu tamano - dependendo da extensi6n do fundus - pero tamen 0 seu grao de
productividade - dependendo da fertilidade dos solos e da presencia ou ausencia de auga para
irrigaci6n-. Neste punto a coincidencia das fontes e asombrosa:

Et eum viJ/a non sinefundo magno et eo polito cultura.. , (Varr6n: Rer. Rus.lIl, 2, 5) Ecomo a villa none tal
se non est! en relaci6n eun gran fundus e de eultivo coidado, ..

2S (llsolee dans la campagne,la villa est Ie centre de l'exploitation d'un domaine» (0RENIER); (( VUla, in latin, means a
farm. It is an economic term; it refers to the fact that the place so designated is an agricultural establishmentn
(COLLINGWOOD-RICHMOND);« Villa, in latin. means a farm, but afarm which is integrated into the socialandeconomic
organization of the Roman World)) (RIVET); ((The villa is one of the most frequent independent economic units of
Roman agriculture that cannot be divided into smaller units. The villa is constituted by a built·in the centre of the estate
and the land used in one form or anothef)) (BIRO); «( VUla·ei rustiea, ramasa 0 simpla ferma taranesca,11 corespund
gospodariile izolate din mediul rural, eompromis intre simplitatea adeseori extrema a primelor villae italice si tendinta
spre imitatie si confort caracteristica provinciilor romane)) (BAUMANN). ~
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Magnltudines earum ad modum agr; copiasquejructuum comparentur (Vitruvio: De Arch. VI. 6, I) As
dimensions destas (das viJ/ae) son proporcionais as dos campos e As das cantidades de Ceoitos que
proporcionan

At minora cum sunt, quam poslulal fundus. dilabitur fructus (Columela: De re rus. I, 4, 7) E cando (as
construccions) son menaces do que esixe ofundus, daquela perdense os fcoitos

Itaaedijicies. ne vtl/ajundum quaerat nevejundus vi//om (Caton: De agr.cult. Ill, I) Candoconstruas, caida
que Din a villa sexa desproporcionada {) fundus, Rin cste sexa inaxeitado a aquela

Por outra parte, a tipoloxia e aptitudes dosfundi tam6n vai determinar, ainda que non
exclusivamente26, a adicaci6n e finalidade das vil/ae rusticae (0 que implica construcci6ns dun
ou doutro tipo), xa que, depend·endo do .lima e dos solos, estas poden especializarse nos
cultivos de horta, no cerealismo extensivo, na producci6n de vino ou aceite, on mesmo na
ganderia, por poner alguns exemplos. De ai a clara advertencia de Varr6n:

Terra. inquam. cuius modisit refert eiad quam rem bona aut non bona sit (Rer. Rus.l, 9, I) Como dixen, hai
que conece-Ia calidade da terra e para que productos resulta boa e para que outros non e.

De tMalas maneiras, e malia 0 determinismo que osfundi imponen sobre as villae rusticae
potenciando a construcci6n.de certas estructuras e desaconsellando 0 desenvolvemento dou
tras, unha granxa presenta, ou debe presentar, conforme os agr6nomos latinos, toda unha serie
de construcci6ns de tipo funcional altamente caracteristicas que tentaremos clasificar e siste
matizar a continuaci6n27:

Un primeiro grupo de construcci6ns serian as adicadas a conservaci6n e almacenamento
dos diversos pro!luctos agricolas, destacando entre elas os horrea (Vitruvio: De Arch. VI, 6, 5;
Columela: Rei rus. 1,6) - horreos, celeiros - e as cellae vinaria et olearia (Cat6n: De agr.cul.
III, 2; Vitruvio: De Arch. VI, 6, 2-3) - adega para 0 vino e despensa para 0 aceite-.

o segundo grupo corresponde as estancias destinadas 6 traballo agropecuario, en especial
aquelas construcci6ns necesarias para a transformaci6n e elaboraci6n dos productos agricolas,
tales como a area (Varr6n: Rer. rus. I, 13, 15; Columela: Rei rus. 1,6) -a eira- ou 0 torcular
(Vitruvio: De Arch. VI, 6, 2) -lagar, tanto para 0 vino coma para 0 aceite-, pero tam6n
aquelas outras adicadas a garda-Ia ferramenta de traballo, os tecta (Varr6n: Rer. rus. I, 13, 12;
Columela: Rei rus. I, 6) -os alpendres ou pendellos-.

26 Evidentemente, na elecci6ndos cultivos ou gander(a que s~ van producir nunfundus determinado tamen inflilen
grandemente as raz6ns de tipo econ6mico ecomercial: grao de demanda e nivel de precios de determinados productos,
cercania de mercados consumidores. posibilidades de transporte. etc. De t6dolos xeitos para 0 caso das pequenas villae
de autoconsumo e incluso para as aut6nomas e autosuficientes villae baixoimperiais eI6xico pensar que cultivasen e
producisen aqueles cultivos e gandos mais axeitados 6 terreo onde se sitilan.

27 Sobre a realidade arqueol6xica dunha boa parte deste tipo de construcci6ns vexase RICKMAN, 1971, MORRIS,

1979. A.ERRAl-LENO'R, 1981-1982. .
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En terceiro lugar temo-Io conxunto de estructuras adicadas 6 aloxamento e explotaci6n
do gando e animais de curral; destacan esencialmente os stabula (Vitruvio: De Arch. VI, 6, 2;
Paladio: Opus agr. I, 18, 20), tanto sexan de bois - bubilia-, cabalos -equile-, ovellas
-ovilia- ou cabras -caprilia-, como tamen os propios currais, normalmente adicados a
cria de lebres -Ieporaria- (Varr6n: Rer rus. III, 3, 2) ou ben de aves en xeral: galinas, faisans,
pombas -aviaria: gallinaria, omithones, columbaria- (Varr6n: Rer rus. III, 3, I). Dentro
deste mesmo grupo tamen poderian ser inclu!dos os viveiros de peixe - vivaria - (Varr6n:
Rer. rus. III, 17,2) e os enxamios de colmeas -mellaria- (Varr6n: Rer. rus. III, 2, 13 e III, 16,
10).

Quedan, por ultimo, unha serie de construcci6ns funcionais de tipo infraestructural de
mais dificil caracterizaci6n ells anteriores. Destaca esencialmente 0 patio central ou cohors
(Vitruvio: De Arch. VI, 6, I; Varr6n: Rer. rus. I, 13, I), patio que normalmente centraliza e
intercomunica t6dalas dependenclas agropecuarias anteriormente citadas, alnda que a sua
tipoloxla e tamailo pode ser enormemente variada (aberto ou fechado, regular ou irregular,
limitado ou extenso, etc). Outro tipo de construcci6ns de tipo funcional, como poden se-Ia
cociiia -culina- (Vitruvio: De Arch. VI, 6, I) ou mesmo 0 cuarto do capataz e encargado, a
cella vil/ici (Varr6n: Rer. rus. I, 13, I), normalmente tamen se integran na estructura da vii/a
rustica, alnda que lis veces dependen directamente da urbana.

En resume: segundo os autores clasicos, definese e caracterizase a vii/a rustica pola sua
dependencia directa do fundus, que e quen vai determina-Io seu tamano e maila sua tipolox!a,
as! como pola estricta funcionalidade agropecuaria dos seus edificios, xerando deste modo
construcci6ns altamente caracteristicas e definitorias como as que acabamos de sinalar.

5. Unha ublcaci6n privllexiada e altamente caracter(stica

A cuesti6n da ubicaci6n das vil/ae, tanto a nivel xeografico en xeral como a nivel
topografico en particular, e un dos puntos no que mais insisten as fontes consultadas - en
especial os agr6nomos - e que mais axuda a caracterizalas e definilas frente a outros tipos de
poboamento rural existentes na epoca romana; en efecto, as informaci6ns recollidas coinciden
en que as villae presentan, ou deben presentar, unha ubicaci6n altamente caracteristica e
definitoria dentro da sua variedade, dato este que alnda hoxe presta un gran servicio a
arqueoIox(a a hora de prospectar e identificar este tipo de xacementos no terreo (SCAGLIARINI
CORLAITA 1982, 340). Unha tentativa de sistematizaci6n dos patr6ns ubicacionais das villae
segundo refiren as fontes e 0 que tentaremos facer a continuaci6n (Vid. CADRO I).

A zona eo lugar concreto onde, conforme os agr6nomos, debe situarse unha villa, obedece
a dous tipos de condicionantes, econ6micos e habitacionais, en relaci6n directa coa sua duplice
funcionalidade - agropecuaria e residencial -. Poderlamos resumi-Ios condicionantes de
tipo econ6mico nos tres puntos seguintes: 1.°) De acordo coas suas finalidades agropecuarias, a
villa debe ser implantada nunha zona onde a terra potencialmente cultivable sexa abundantee,
sobre todo, da maior fertilidade posible:
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In bona regione bene nilere oportebit ( ) solo bono, sua virtute va/eat (Cat6n: De Agr. cui. 1,2) Nunha boa
rexion debera destacarse a sUa riqueza ( ) e ser convenientemente valorada pola calidade e fertilidade dos
solos.

Fundum sicut; nejecundissimi quidem soli. cum sit insa/uhr/s. ita nee elfetl, si vel sa/uberrimus sit. parandum
(Calumeta: Rei TUS. 1,4,2) De xeito que, asl como non se debe comprar unfundus de solo fertilfsimo pero
insalubre. tampouco se debe adquirir un de solo est6ril ainda que sexa moi saudable.

Asl se explica 0 feito de que normalmente sexan rexeitadas as zonas de excesiva altitude,
pendentes moi acusadas ou terra de escasa calidade. Soamente no extrano caso de que a villa
sexa exclusivamente urbana poderia ser esquecido este tipo de condicionamento, ainda que
nunca na sua totalidade. 2~) Unha villadebe estar ben comunlcada, tanto para permiti-la saida
cara 6 exterior da sua producci6n agropecuaria (mercado local, rexional, interprovincial e
incluso a longa distancia), como para posibilita-la chegada dos productos de luxo urbanos
(cenlmicas finas, obxectos de arte, etc) que necesita. Neste sentido emoi caracteristica a sua
situaci6n en zonas costeiras, facilmente comunicables por navegaci6n maritima, e incluso as
veces na propia ribeira: villa a mare28; outras ubicaci6ns tipicas son nas cercanias dos grandes
rios navegables, ou ben perto dalgunha via terrestre importante, alnda que sempre se recuse,
por raz6ns de seguridade e tranquilidade, a sua implantaci6n xusto adxacente as mesmas:.

Eundem fundum !ructuos;orem faciunI vecturae, si'vla sunt. qua plauslra agi facUe possint. aut j/umlna
propinqua. qua navlgarlpossit(Varrbn: Rer. rus.I, 16,6) A posibilidade de transportefai que ofundussexa
mais avantaxoso, ben contando cunha v.ia por onde poidan transitar doadamente os carros, ben tendo cerCB
un rio que sexa navegable.

Quod sl voto fortuna subseribit. agrum habeblmus (oo.) nee proeul a mare vel navigavi/i j/umine. quo
deportarifruetus et per quod merces invehi passint (Columela: Rei rus. I, 2, 3) Xa que se a fortuna axuda os
nosos desexos, entbn teremos un ager (...) ,non afastado do mar ou dun rio navegable, posibilitando asl a
cxportaci6n dos froitos e a importaci6n das mercadorlas.

Eademque semper mare reete eonspieit, eum pulsatur ac fluetu respergitur. numquam ex ripa. sed haud
paulum summata a Jitore(Columela: Rei rus. I, S, S) E esta (a vi//a)sempre estara bensituada mirando b mar,
tocada polo mesmo e salpicada polas ondas, nunca afastada da ribeira e tampouco lonxe da liKa eosteira.

Multum conferre orris iter commodum (...)adinvehenda et exportanda utensi/ia. quae resfruglbus conditlis
QUIetpretium et mlnuit tmpensas rerum Inveetarum (Columela: Rei rus. 1,3,3) Un b6 caminoeutiUsimo para
os agrt (...) xa que faeilita tanto a importaci6n eomo a exportacibn dos productos, aumentando 0 valor dos
exportados e diminu1n~~ 0 dos de importacibn.

28 Sobre a cuesti6n arqueol6xica referente a este tipo de vil/ae, especialmente abundantes na costa italiana e
norteafricana, v'xase GATTI, 1957,285·305.
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Propter quae censeo eius modi vilare incommoda villamque nec in via nec a via procul edttiore sl'u condere
(...j. Haec autem praetereuntlum vlatorum populatlonlbus et adsiduis devertentium hospltjjs in/estat rem
/amiliarem (Columela: Rei rus.l, 5, 7). Oeste xeito coido queconven eVitar incomodidadese non construi-la
villa nin na via nin xunta a via ceres dunha zona pestilente (...) Estes (os caminos) prexudican 0 patrimonio
familiar, tanto polos estragos que producen os viaxeiros como polas molestias que ocasionan os que a collo
queren hospedarse.

3?) As villae deben ubicarse. de ser posible. perto da cidade. que actua como centro consumi
dor e como punto central da economia da rexi6n:

Censeo igltur In proplnquo agrum mereari (Columela: Rei rus. I, 2, I) Asl pois, creo que 0 oger que se compre
debe estar situado nas proximidades (da cidade).

Haec mlhi ne procul urbe sita est. nee prors", ad urbem. ne patior turbos Ulque bonis potiar. et quotiens
mutare locum/astidta cogunt. transeoet alternis ruror vel urbe/ruor(Ausonio: Opuse.lll, 1,29·30). A miila
(villa) sit6ase non lonxe da cidade pero tampouco xunta a esta, para asi Iibrarme das multitudes pero sin
perde-las silas avantaxes, de xeito que cando 0 tedio me leva a cambiar de sitio, vou dunha para outra e
disfruto alterna4amente do campo e da cidade.

De t6dalas maneiras. tal como nos acaba de elucidar esta ultima cita de Ausonio. no feito
de as villae se situaren 6 redor das cidades non s6 influen condicionantes de tipo econ6mico e

. comercial. sen6n tamen outros de tipo cultural e politico (vivir cerca implica non perde-Io
contacto coa vida pUblica da cidade. transportes c6modos e nlpidos ata ela. etc) que nos
axudan a comprender mellor 0 porque da ubicaci6n dalgunha das luxpsas villae suburbanae
italianas citadas mais arriba. Non obstante. os condicionantes econ6micos seguen sendo os que
preferencialmente explican a existencia de verdadeiras coroas ou clrculos de villae 6 redor das
multiplas urbes. coloniaeeincluso vici espallados polo Imperio. detectadas con gran exito pola
arqueoloxla espacial e da paisaxe desenvolvida nas ultimas decadas29.

No que atinxe 6s condicionantes de tipo habitacional ou residencjal. tenen moito que ver
con aquel concepto latino de amoenilas loci que citabamos como caracterlstico das villae
urbanae. Xulgamos que se poden reducir a dous puntos esenciais: I?) 0 lugarelixido debe ser.
ante todo. san e saudable:

Quod ineohatur aedifleium. sieut salubri regione ita saluberrima parte reglonis debet constitul (Columela:
Rei rus. 1,4,9).0 edificio que se fagB novo de raiz debe ser construido nunha zona saudable, e ademais no
IUBar mais saudable da dita lona.

29 So a titulo de exemplo, vhanse os trabaUos'sobre 0 particular realizados por Ian Hodder para Britannia
(HODDER 1972, 887·909; HODDER-MILLET 1980, 69-75). Para a Peninsula Iberica -concretamente a zona
extremena- son modelicos os estudios fehos por Enrique Cerrillo Martin de caceres (CERRILLO M. DE CACERES
i984).
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Esta e a raz6n que explica que sexan rexeitadas as zonas pantanosas, por insalubres
(Varr6n: Rer. rus. I, 12,2), asl como tamen as excesivamente baixas, por perigosas e facilmente
inundables (Varr6n: Rer. rus. I, 12,4); preflrense especialmente os sitios altos eben ventilados
(Varr6n: Rer. rus. I, 12,3) e procuranse normalmente lugares onde exista un microclima doado
e agradable (boa insolaci6n, abrigo termico ej ou pluviometrico, etc); por ultimo, tamen resulta
imprescindible a presencia de auga na propia vii/a ou nas suas inmediaci6ns:

Vi//a aedificandapotissimum ut intra SaeplQ vil/ae habeat aquarn. ai non. quam proximae (Varr6n: ReT. rus. I,
II, 2). Cando so edifique a villa, debera contarse con auga no interior do seu recinlo. ou se non nas suas
proximidades.

Se a vii/a non contase con auga pr6xima (rios, regatos, manantiais), ent6n farase preciso
captala mediante a construcci6n de pozos, canles, cisternas ou alxibes (Cat6n: Deagr. cui. I, I,
3; Columela: Rei rus. 1,5, I). 2?) 0 lugar escollido para construl-la vii/a debe ser unha paraxe
bonita e agradable para habitar, de af que normalmente se prefiran lugares de certa altitude
desde onde sexa posible dominar amplas e belas paisaxes:

Ipsius autem praetorli situs sit locus aliquatenus erectiore el sicciore quam cetera, propter iniuriamfunda

mentorume' UI laeto!ruaturaspectu(Paladio: Opusagr.l. 8. 2). Ocuarto do dono que vaia situado nun lugar
alga mAiselevado e mais seeo c6 resto, para evitar que seestraguen as seus alicerces epara que poida disfrutar
dunha vista ampla e agradable.

De entre estas, unha das mais tlpicas e procuradas e a vista sobre 0 mar e a costa,
caracterlstica das xa mentadas vil/ae a mare.

Conclulndo: se conxuntamo-Ios dous tipos de condicionamentos, econ6micos e habita
cionais (as veces tan imbricados entre sf que resulta moi dificil separalos: p. e. a presencia
pr6xima de auga ( ) e unha condici6n mais de tipo econ6mico ou de tipo habitacional?)
teremos bastante ben determinadas cales poden ou poderian se-las zonas de probable implan
taci6n de vil/ae; pero e que ademais os agr6nomos tamen nos dan consellos Ii recomendaci6ns
sobre da ubicaci6n concreta do edificio, sobre da sua implantaci6n topografica no terreo.
Neste senso, dous puntos m6stranse como esenciais: 1.0) A mellor implantaci6n topografica
para unha villa e, ou ben 6 pe dun monte, ou ben a media ladeira dun outeiro:

Sipoteris, sub radice montissiet (Cat6n: De. agr. cui. I, 1,3) Se podes, que estea situado (0 campo) 6 pc dun
monte.

Danda opera ut potisslmussub radicibus montiuilvestris vil/amponat(Varr6n: Rer. rus. I, 12, I) Pon todo 0

teu esforzo en situa-Ia vii/a na aba dun monte con a\rbores.

Haec igitur est medii collis optima positio, loco tamen ipso paulum intumescente (Columela: Rei rus. 1,4, 10).
Esta (posici6n) do medio dun outeiroe a mellor, posto que 0 Jugar debe estar un poueo mais elevado c6 resto
do terreo.
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Esta posici6n topografica resulta realmente 6ptima para asegurarmo-Io cumprimento de
moitas das condici6ns sinaladas anteriormente: lugar elevado, ben ventilado, con auga cerca,
san. e saudable, e desde 0 que se domina unha ampla e bela paisaxe, probablemente composta
polas suas terras de labor (0 seu fundus) situadas nas zonas mais baixas do val (deste xeito
tamen poden ser controladas visualmente). 2.°) A orientaci6n da villa debe procurar sempre 0

maior grao de insolaci6n posible, ou sexa, debe estar orientada cara 6 Sur:

SI pOlerls (...) In meridiem speclel (Cat6n: De agr. cui. 1,9,3) Se Cose posible, (que 0 campo estea) mirando
cara 6 Sur.

Quod ad hancformam nalura/em perlinel. de eo non Incommode Calo videlur dicere. eum serlbil 0plimum
agrum esse, qui sub radice montlsstlussit et speetet admeridanam caellpartem (Varr6n: Rer. rus.l, 7,1) Polo
que atinxe aforma natural, considero acertado a Cat6n cando escribe que 0 mellor campo e 0 que esta situado
na aba dun monte e orientado cara 6 Sur.

Sed 'o'usfabrleae trac,us unius /aleris longi'udine. In quo frons eril. merldianam parlem respicia' (...) i'a
provenle, u' per hlemem so/e InJus're'ure' calores eius aes,ale non sential (Paladio: Opus agr. 1,8,3) Pero 0

esencial e que a fachada estea totalmente e dun lado 6 outro orientada 6 Sur (...), deste xeito sera soleada no
inverno e non sufrira coas caJores do verano

Tampouco estara mal a orientaci6n cara 6 Leste, procurando deste xeito un punto medio
de equilibrio entre a excesiva calor estival e as baixas temperaturas invernais:

Quae posi'a eSI ad exoTlos aequinoe,laJes. aplissima. quodaesla'e habe' umbram. hleme so/em (Varron: Rer.
rus. I, 12, I) A (villa) que estea situada cara 0 Leste resultara moi adecuada, xa que tera sombra no venin esol
no inverno.

Sle u' frons elus ad orlen'em aequinoe'iaJem direela sl, (Columela: Rei rus. I, S, 7-8) De tal xeito que a
fachada de esta (da villa) estea mirando 0 Leste.

6. Unha aeepel6n tardla:fundus =ager + aedificium =villa

A pesar da non univocidade do termo, ata agora vinamos entendendo a palabra villa como
aquela que serve para designar un determinado tipo de construcci6ns ou edificios rurais;
efectivamente esto e asi, pero tamen ecerto que durante a epoca tardorromana ou, mellor dilo,
a AntigUidade Tardla, vaise xerar outro tipo de acepci6n que non se deten nos aspectos
meramente materiais (as casas, as construcci6ns) e que procura afanosamente unha significa
ci6n mais ampla, mais de conxunto, que inclua estas realidades materiais pero lamen as
econ6micas e sociais que leva consigo. Esta acepci6n esta perfectamente testemunada nas
fontes tardlas e poderiamos formulala como aquela que identifica a villa co conxunto formado
polas construcci6ns -a villa rus/ica e a urbana - e a sua zona de explotaci6n ou dominio - 0

fundus -. Apurando un pouco maisa definici6n, poderiamos chegar a sinalar que e aquela que
identifica a villa co fundus, pero entendendo este ultimo non s6 como mera finca de explota-
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ci6n, sen6n no senso que lie outorgan os xuristas do Dixesto ou Isidoro de Sevilla: fundus
como campo ou finca, pero incluindo as edificaci6ns precisas para a sua correcta explotaci6n
agropecuaria:

Fundi appe/latione omne aedificium et omnis ager continetuf, sed in usu urbana aedijicla «oedeS). rusliea
«vilJae» dieuntur. Locus vero sine aedificio in urbe «area» Ture oUlem «ogen) appellatur, idemque ager cum
aedificio <fundus)) dicitur (Dix. L. 16.211) Co nome defundus desfgnase todo ed.ificio e todo campo, ainda
que na cidade se acostuma falar de aedes e no campo de vil/ae. Por outra parte, un tcrreo sin edificar
denomlnase area na cidade eager no campo, asl como 0 mesmo ager cun edificio se denomina/undus.

Ager est locus qui sine villa est: (Dix. L, 16, 27) Age, e aquellugar que non conten uRha villa.

Fundus autem integrum aliquideSI: elp/erumque sine vi//a <docum}) acciplmus (Dix. L, 16,60) Pola sua parte,
olundus consiste nunha unidade conxunta; de af que normalmente cando non integra unha vi//a 0 denomi
nemos <dugan).

Fundus dielus quod In eo fundalur vel slabillalur patrimonium. Fundus autem el urbanum aedijlclum el
rusllcum Ime//egendum eSI (lsidoro: Etim. XV, 3, 4) Ofundus chAmase desta maneira porque c nel onde se
funda e consolida patrimonio. Olundus, polo tanto, debe entenderse como 0 edificio urbano e maila parte
rustica.

A importancia da informaci6n contida nestes panlgrafos merece un comentario mais
detallado: parece claro e evidente que 0 fundus en epocas tardlas e algo mais que unha finca
valida para a explotaci6n agropecuaria; en efecto, debe contar, amais da terra, coa infraestruc
tura necesaria para explotala convenientemente, ou sexa, soamente efundus cando conte cos
edificios e construcci6ns necesarias para 0 traballo e incluso a vivenda do seU proprietario; dito
en palabras latinas: cando se da a conxunci6n de ager+ aediflcium. Quere isto dicir que a verba
fundus en epocas tardlas ten roubado para si mesma todo 0 contido semantico que antes lie
correspondla a villa, e baseandose precisamente nisto e polo que poden ser utilizadas como
sin6nimas, alnda que a palabra villa continue sendo usada -incluso nos propios textos do
Dixesto e Isidoro- no seu tradicional sentido de «construcci6n rural romana agropecuaria e
habitacionab>. De tMalas maneiras, 0 sentido de villa entendido como totalidade de terras e
edificios parece clara para Isidoro, de ai que xulgue que as Iindes de conxunto son a mellor
maneira de definila:

Villa a val/o, Id est aggere terrae, nuncupala, quod pro limile eonstitui solet (Etim. XV, 13, 2) A villa
denomfnase deste xeito dado que deriva de valium, esto C, un terraplcn de terra, e porque c cste quen adoita
constituf-Ios seus lindes.

Na AntigUidade Tardla, polo tanto, a verba fundus e empregada para describi-Io con
xunto dunha explotaci6n agropecuaria rural formada tanto polas construcci6ns urbanas e
rusticas como pola terra obxecto do aproveitamento econ6mico. Deste xeito,fundus ou 0 seu
ocasional sin6nimo villa convertense mais nunha realidade socioecon6mica rural caracterls-
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tica do Baixo Imperio que na mera evidencia material que representan as casas ou granxas
espalladas polos campos.

A filiaci6n deste tipo de acepci6n a AntigUidade Tardla (do seculo III ata 0 VI nalgunhas
zonas) e facilmente comprensible e, ademais, axudanos a comprendermos mellor 0 seu
significado. Xa sabemos que desde os primeiros tempos da Republica 0 concepto de villa
sempre estivo asociado 6 de terra en producci6n -hortus, ager,fundus-, pero non sera sen6n
ata pasada a c01lecida crise do seculo III cando ambolos dous conceptos converxan nun s6: as
circunstancias socioecon6micas cambiaran moito, as villae extendense por todo 0 Imperio
como alternativa e tamen escape a diflcil e cada vez menos avantaxosa vida nas cidades, e xa
non son iguais as anteriores: nin son easas de reereo da aristoeraeia urbana nin modestas fineas
de campesiiios que producen para vender na cidade, sen6n un conxunto das duas: luxosas
vivendas, pero tamen centros de grandes latifundios agropecuarios; por outra parte, xa non
dependen tan directamente da cidade e dos circuitos comerciais, sen6n que camiiian cada vez
mais cara a un meirande grao de autonomia e autosuficiencia. Neste contexto, comprendese
perfectamente 0 porque da xeneralizaci6n da nova acepci6n do termo fundus e, por arrastre,
do seu xa case sin6nimo villa.

IV. Conclusi6n

Tal como anunciabamos nun principio, 0 obxectivo que nos levou a facer este percorrido
polas fontes clasicas latinas foi 0 de exp6r dunha maneira sistematica e 0 mais clara e didactica
posible a informaci6n nelas contida sobre a concepci6n romana da realidade villa, enfocandoa
principalmente a tentar resolver alguns dos problemas que afectan 6s arque610gos que traba
Ilamos no tema do poboamento rural romano. Desexarla a modo de conclusi6n destacar s6
dous puntos que considero da maior importancia para a arqueoloxla das villae. 0 primeiro
seria retoma-las palabras escritas case a principios de seculo por Albert Grenier ou por R.G.
Collingwood (vid. nota 25) para insistir novamente en que as villae son e se definen ante todo
por constituir explotaci6ns agropecuarias, casas para vivir e traballar no campo. Terra e vii/a
estan indisolublemente unidas xa desde a propia orixe do concepto, e 0 feito de que as
enxhumaci6ns arqueol6xicas sexan na sua gran maioria da pars urbana das mesmas (a mais
chamativa e consecuentemente a de maior difusi6n) non nos deve facer caer no erro de que as
villae son s6 xacementos con estucos e mosaicos, que non deixan de selo, pero que s6
abranguen unha parte- e se cadra non a maior -do que foi 0 poboamento rural en vil/ae na
epoca romana. En segundo lugar, creo que tamen seria importante recordar que 0 termo latina
vii/a non e univoco, ou sexa, que para calquera cidadan romano tan vii/a e 0 palacio de
Hadriano en Tivoli coma a mais modesta das pequenas granxas de Pannonia ou Britannia. 0
seu campo semantico e tan amplo que non permite falar da mesma como si a nivel material fose
unha realidade unica e concreta; tamen e certo que por baixo da variedade subxace unha
significaci6n central e nuclear que tMolos latinos asumlan, e realmente resulta dunha gran
axuda 0 tentar definila e caracterizala, pero non por iso deberemos comete-lo erro de tentar
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agora darUe unha univocidade a un termo que nunca a tivo durante a epoca romanalO. Serla
crear unha nova villa a medida das nosas necesidades, pero diferente da latina, que e a que no
fondo desexamos investigar e coilecer. 0 importante e pois coiiece-Ias suas diferentes acep
ci6ns, os puntos en comun entre elas, as suas caracteristicas definitorias, e, dentro do posible,
as causas que as orixinaron, para as! poder aplica-Io termo co maior coiiecemento de causa
posible a hora de designar determinadas estructuras arqueol6xicas. En todo caso, e recomen
dable que sempre que falemos dunha villa indiquemos anteriormente que e 0 que estamos
entendendo na palabra ou que tipo de acepci6n estamos empregando. De t6dalas maneiras, os
propios romanos xa discutlan sobre que era unha villa (boa parte do libro III de Varr6n esta
exemplificado 6 traverso das discusi6ns entre Appius e Axius sobre 0 particular), e asl, como
ir6nicamente apunta John Percival (PERCIVAL 1976, 15), cando dous arque610gos discutan
sobre si tal ou cal xacemento merece ou non leva-Io nome de villa sen chegar a ningun acordo.
sempre teran 0 consolo de pensar que dous romanos poderlan ter discutido de igual maneira
sobre 0 mesmO'iPor identicas raz6ns, e igualmente sen chegar a ningunha conclusi6n.

Braga-Santiago. veron de 1988

30 Eprecisamcnte baseandosc ncste razonamento que J. Harmand conetue que non I: adecuado e que im:luso resulta
perigoso usa-Io lermo vii/a para designar estructuras arqueoloxicas. Epreferible susdtuilo por outros mais concretos e
que n~" dean lugal a posibles equivocal. tales como granxa, explotaci6n agropecuaria, vivenda no campo. ctc
(HARMAND 1951, 155-158).
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CADRO SIN6PTICO DO CONTIDO DA PALABRA VILLA NO MUNDO ROMANO
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Salvamento Arqueo16gico de Dume - 1987
Primeiros Resultados *

Luis Oliveira Fontes

Resumo

III

Publicam-se os resultados preliminares das escava~aes de emerge:ncia realizadas no ano de 1987 em Dume, junto it
Igreja Paroquial e na Capela de Nossa senhora do Rosario. A interven~lo permitiu confirmar a existe:ncia de
importantes vestigios arqueologicos, a~stando uma ocupa!;iio que se estende do scculo I d. C. ate aos nossos dias.
Reveste particular importAncia a descoberta do que tudo indica ser a Igreja e Mosteiro alto-medievais de Dume,
datAveis "do seculo VI d. C.

Resume

L'auteur publie les rcsuhats preliminaires des fouilles de sauvetage realizees en 1987 Ii .Dume, aux environs de Braga.
La fouiUe it permis de constater "existence d'importants vestiges archeologiques, concernant une occupation qui
remonte au ler si~cle apres J-C. De signaler, parmi les vestiges mis ajour,la decouverte de l'Eglise et du Monastere
haut-medi~vaux de Dume, datables du Vlcme siecle apres J-C.

Summary

The author presents the preliminary results of the rescue excavations, undertaken in 1987 at Dume, near Braga.
Along occupation ofthe site has been confirmed, since the first century A.D. till nowadays. Particulary important was
the discovery of whal"Seems to be the high-medieval Church and Monastery of Dume (Vlth century A:O.).

• - Desenho de espolio e plantas: Ana Fontes
Fotografia: Perpetua Ferreira (MRDDS).

Cadernos de Arqueologia, Serie 11,4, 1987, pp. 111-148





Luis O. Fontes, Salvamento Arqueoldgico de Dume: 1987: Primeiros resultados.

I. Introdu~io

113

o planeamento de obras de restauro e amplia~io na Igreja Paroquial de Dume e de
arranjo do adro envolvente, com inlcio previsto para a Primavera de 1988, e 0 aproveitamento
da Capela de Nossa Senhora do Rosario, que se situa junto da igreja, para instala~ilo de urn
nucleo museol6gico', e cujas obras se iniciaram ja em 1986 edecorrem ainda, tornaram
imperiosa a realiza~ilo de escava~oes nesses locais, particularmente por duas razoes:

I - Os trabalhos de constru~iiocivil, ao implicarem remeximentos do subsolo, consti
tuiam uma seria amea~a ao estudo e preserva~iio futura de importantes vestigios
arqueol6gicos da epoca romana e alto-medieva, que inumeros achados e refer~ncias

documentais atestavam para 0 local.
Acrescente-se que aquando do levantamento recente do piso interior da Capela de
Nossa Senhora do Rosario se haviam colocado a descoberto muros de tipologia
ramana.

2 - Necessidade de os projectos arquitect6nicos de restauro e adapta~iio contemplarem a
exist~ncia de vestlgios arqueol6gicos, fazendo a suaintegra~ilo numa perspectiva de
valoriza~ilo dos respectivos espa~os.

Neste sentido, e por solicita~iio das entidades locais, 0 Servi~o Regional de Arqueologia
da Zona Norte e a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho implementaram urn
projecto de Salvamento Arqueol6gico da Igreja e Mosteiro de Dume2, a fim de se determinar a
importiincia dos vestlgios e promover a sua salvaguarda e estudo.

Eexactamente esse estudo que se pretende iniciar com esta primeira abordagem, apresen
tando urn achado que nos parece fundamental para a investiga~ilo da Alta Idade Media do
Noroeste portugu~s.

I A adapta~llo da capela a nucleo rnuseol6gico insere·se no projecto de devolu~llo do tUl11ulo do Bispo de S.
Martinho afreguesia, na sequ~ncia de urn processo desencadeado pela Secretaria de Estado da Cultura em 1980, e
resulta da considera~llo de 56 assim se assegurarem as condi~ae5 indispensaveis asua devolu!;lo.

2 Projecto que contou com 0 apoio das entidades locais (ComissCSes Fabriqueiras, Par6quia e Junta de Freguesia)
e a autoriza~llo da Igreja.
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2. Loeallza~io Geogranea e Contexto Historleo

A Igreja e Mosteiro de Dume situam-se no lugar do Assento, junto II Igreja Paroquial da
freguesia de Dume, nos arredores de Braga (Est. I - 2).

As coordenadas geograficas do lugar, tiradas em rela~ilo II torre sineira da igreja3, silo:
Latitude 41° 33' 18" N
Longitude 0° 41' 25" E (meridiano de Usboa).

Os monumentos referidos localizam-se nachamada «Ribeira de Dume», em pieno vale do
Cavado e pr6ximo do maci~o montanhoso que limita a bacia hidrografica a sui, no inlcio da
planicie que se estende ate ao rio com um suave pendor para Oeste. A altitude media do local e
de 90 metros.

o substrato rochoso granltico, granito porfiroide de grilo medio a fin04, e eoberto por um
espesso solo humoso abundantemente irrigado pelas linhas de agua que descem das eleva~oesa
Sui (Montelios, Monte Castro e Montariol), e que vilo juntar-se na ribeira de Gafos atraves
sando a planlcie em direc~ilo ao Cavado.

A paisagem envolvente e marcadamente rural, de tipo «bocage», apresentando-se reta
Ihada em pequenas propriedades intensamente agriculturadas, onde as culturas do milho,
leguminosas, vinho e forragens constituem as principais produ~oes.

o acesso II esta~ilo arqueologica pode fazer-se a partir de Braga, seguindo pela estrada
E.M. - 589 ate ao seu cruzamento com a E.N. 205-4. Ai, virando II esquerda, e a cerca de 120
metros, encontra-se a Igreja Paroquial de Dume construlda sobre a antiga igreja e mosteiro.

A localidade de Dume e conhecida,ja desde 0 sec. XVIII (ARGOTE 1747) pela abundAncia
de vestigios arqueologicos de epoea romana, que trabalhos agrlcolas ou de constru~ilo civil
foram casualmente colocando a descoberto.

Por outro lado, inumeras fontes documentaisS referenciam para 0 local uma intensa
ocupa~ilo medieval, assoeiada sobretudo ao Bispado de Dume, sendo 0 tumulo do Bispo S.
Martinho a expressilo material mais significativa que se conhece.

Embora os achados se dispersem por toda a freguesia, e notavel, contudo, a sua abundAn
cia nas proximidades da Igreja Paroquial: praticamente em todas as casas e terrenos contiguos
se encontram fragmentos de fustes e bases de colunas, cerAmica e telha, e mesmo eplgrafes
romanas (COUTINHO 1957; FREITAS Ig90; LEAL 1874; MACIEL 1980; MARTINS 1987).

3 Folhas of S6 e 70 da Carta -1:25 000 dos Servi~os Cartograficos do Ex6rcito.
4 Folha 50-Braga da Carta Ocol6gica de Portugal, oa cscala 1:50000. dos Servi~os Geol6gicos de Portugal.
s Encontram-se inumeras reCere-neias a Dume no Liber Fidei, nas Ac~as dos Concllios Episcopais dos s6culos VIe

VII enos Miracu/a S. Martini de S. Grca6rio Turoneose.
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3. A Escava~io

115

Determinada por razoes de salvaguarda, a escava~iio incidiu nas areas amea~adas por
obras ja em curso, caso da Capela de Nossa Senhora do Rosario, e em areas cuja amea~a se
manifestava a curto prazo, caso do adro a Sui da 19reja Paroquial (Est. II).

Tinha-se apenas como refer~ncia a descoberta de um muro de tipologia romana no
interior da capela, e a descri~iio de importantes estruturas, feita por varios autores, relativa
mente ao adro da igreja.

Os objectivos da escava~iio,condicionados pelo caracter de salvamento de que a interven
~iio se revestia, orientaram-se portanto para a confirma~iio, ou infirma~iioda exist~ncia de
vestigios arqueol6gicos, avalia~iio da sua importancia e extensao e, complementarmente, para
a apreensiio da sequ~ncia ocupacional do siti06•

3.1. Me/od%gio

3.1.1. Sistemas de refer~ncia

Na aus~ncia de qualquer sistema de refer~ncias, consideramos como mais adequado
implantar uma quadricula que se orientasse pelas estruturas existentes.

Para a zona do adro tivemos por base os alinhamentos da 19reja Paroquial e para 0
interior da Capela de Nossa Senhora do Rosario os alinhamentos da pr6pria capela, determi
nando a diferente orienta~iio espacial destas duas constru~oes a implanta~iio de duas quadricu
las com eixos diferentemente orientados, embora facilmente relacionaveis, pois 0 desvio e de
apenas 4°.

Na primeira zona referida, que designamos por Sector A, estabelecemos uma quadricula
gem de base de 4 x 4 m, marcando-se para escava~iioquadrados de 3,5x 3,5 m, de modo a deixar
entre os cortes banquetas de 0,5 m, necessarias Acircula~ao de pessoas (Est. II).

Na segunda zona, correspondente ao interior da capela e designada por Sector B,
contemplou-se a exist~ncia de pavimentos e a pr6pria planta do edificio, por assimetrica.
Assim, para a nave marcaram-se rectangulos de 2,40x 2,30 m, e para a parte correspondente A
capela-mor rectangulos de 2,1Ox 1,90 m; 2, lOx 1,70 m; 2,60x 1,90 me 2,60x 1,70 m. Devido A

6 Os trabalhos de escava~io decorreram de 16 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 1981, tendo sido subsidiados
pelo Instituto Portugu~s do Patrim6nio Cultural. Contamos ainda eom 0 apoio da Junta de Freguesia e Par6quia
loeais, Centro de Emprego de Braga/lnstituto de Emprego e Forma~l.o Profissional, Fundo de Apoioaos Organismos
Juvenis, Museu Regional de Arqueologia de D. Diogo de Sousa. Unidade de Arqueologia da Universidade do Minhoe
Servi~o Regional de Arqueologia da Zona Norte. As eseava.,aes foram dirigidas pelo signatario. sob a supervisio do
Dr. Francisco S. Lemos (entio director do S.R.A.Z.N.), contando ainda eom a preciosa colabora.,io do Dr. Manuel
L. Real, a quem agradecemos 0 acompanhamento dos trabalhos.
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exiguidade do espa~o niio se deixaram banquetas entre os cortes, optando-se pela sua escava
~iio alternada, em «xadrez» (Est. II).

3.'1.2. Decapagem e registo

Foram efectuados urn total de 16 cortes (9 no Sector A e 7 no Sector B), procedendo-se em
todos eles a uma decapagem horizontal por niveis artificiais de espessura variavel (entre os 20 e
os 5 cm), de acordo com a menor ou maior complexidade das estruturas ej ou dos sedimentos
encontrados.

Para efeitos de identifica~iio e registo, criou-se urn c6digo alfabetico-numerico, referen
ciavel ao sitio, ano da escava~iio, sector e corte - exemplo: SMD 87 A74, isto e: S. Martinho
de Dume, ana de 1987, Sector A, corte 74.

o esp6lio recolhido foi referenciado as diferentes camadas detectadas, fazendo-se ainda
urn registo especifico, com posicionamento ihdividualizado, para objectos de particular signi
ficado como sigillatas, elementos arquitect6nicos, ou objectos metalicos.

3.2. Sec/or A:

Os cortes abertos neste Sector atingiram uma area de 140 m2, e foram designados de
acordo com a quadricula previamente estabelecida: A15, An, A74, A75, A76, A92, A93, A94e
A95.

A complexidade das estruturas surgidas e condicionalismos de ordem pratica (mas
condi~1\es climatericas e falta de miio de obra), niio permitiram a escava~iio de toda a zona
envolvente da Igreja Paroquial, conforme tinhamos inicialmente previsto. Mesmo assim, foi
possivel escavar quase integralmente a area a Sui da igreja e fazer uma sondagem no lado Norte
(Est. II).

A descri~iio das estruturas e das camadas sera apresentada de baixo para cima,
identificando·se as primeiras com letras e as segundas com numeros arabes.

3.2.1. Estruturas (Est. III eVIl)

A Estampa III apresenta-nos a planta das estruturas detectadas, permitindo distinguir
dois conjuntos: 0 formado pelos vestigios da primitiva igreja de Dume (estrutura B), seu
alargamento (estruturas C, CI, C2 e C3), anexos e constru~1\es complementares (estruturas D,
E, Fe G); e 0 formado pelos vestigios de constru~1\es relacionadas com 0 abastecimento de
agua, a Sudeste do anterior (estruturas H e I). A estrutura A revelava uma orienta~iio

exc~ntrica aos dois conjuntos referidos, estabelecendo a liga~iio com 0 conjunto de estruturas
do Sector B. A estrutura J revelava igualmente uma orienta~iio distinta, relacionando-se com a
propriedade a SuI.
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Estrutura A - Correspondia a um «muro fantasma», definido por uma vala de funda~ao
aberta na arena granitica, com uma profundidade media de O,60m e 0, 70m de largura maxima,
e com uma sec~ao de forma tronco-c6nica invertida (Est. IV-l e 2).

Desenvolvia-se pelos cortes A92, A93 e A94, numa extensao de 10 metros, e revelava uma
orienta~ao paralela as estruturas do sector B, no sentido Noroeste! Sudeste.

Estrutura B - Desenvolvia-se em arco de circulo pelas zonas A74, A93 e A92, definindo
uma planta absidal em arco prolongado - corresponderia a abside Sui da primitiva igreja.

Assentava directamente na arena granitica, e era formada por grandes siihares de granito
«almofadadoSl), dispostos em duas linhas paralelas que limitavam um enchimento interior de
cascalho, calhaus e argamassa de terra argiiosa, totalizando uma espessura de I, 20m (Est.
Xli-I).

Montados em fiadas horizontais reguiares, apresentavam as «almofadaSl) viradas para 0

exterior, definindo na face interna da parede uma superficie lisa e na externa uma superficie
irregular.

Esta estrutura, parcialmente desmontada em A93 e quase compietamente destruida em
A92, devido a viola~ao, apresentava-se com vestigios de pavimema~ao no interior, definida
por uma fina camada horizontal de argamassa amarela e na qual foram abertos buracos para
implanta~ao de postes ou colunas.

Estrutura C - Surgia encostada Hace externa da estrutura Bque envolviaem toda a sua
extensao, prolongando-se ainda pelas zonas A72, A75 e A76, correspondendo nestas duas
ultimas ao arranque da "bside Este. Um pequeno tro~o desta estrutura foi igualmente detec
tado a Norte da 19reja Paroquial, em AI5, revelando 0 que corresponderia a parte da "bside
Norte da primitiva igreja.

Em A72, revelava uma entrada definida por uma soleira e um cunhal, e ainda vestigios do
arranque da "bside Oeste (Est. XI1l-3). Nesta zona apresentava uma especie de rodape
exterior, formado por tegulas, pequenas placas de ard6sia e fragmentos de tijolos, com uma
largura aproximada de 0, 40m, que na parte correspondeme a soleira dava lugar ao que parecia
ser um degrau, formado por tres tijoloes com restos de mosaicos (Est. X-2 e Xlll-3).

A disposi~ao dos vestigios desta estrutura revelava uma planta em cruz com bra~os

definidos pelas "bsides semi-circulares prolongadas, sendo possivel reconstruir a quase totali
dade do seu tra~ado a excep~ao da "bside Oeste.

Com uma largura media de 0, 80m, esta estrutura tinha sido solidamente implantada na
arena granitica atraves da abertura de uma vala de funda~ao ligeiramente mais larga que a
parede (Est. Xli-I). A constru~ao era em alvenaria de pedra e fragmentos de tijolos,
revelando as suas faces umaparelho regular e de boa qualidade, dispondo-se os blocos em
fiadas horizontais. Ao nivel do alicerce apresentava blocos de maiores dimensoes colocados
espa~adamente e ligeiramente salientes em rela~ao ao prumo da parede.

Na "bside Sui aparecia com um pavimento, que se sobrepunha a estrutura B, parcialmente
destruido em A93 e A92, e de excelente qualidade: de argamassa feita com fragmentos
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irregulares de tijolo e pedra (granito e calcareo), com cerca de 4 cm de comprimento medio,
misturados com cal, areia e barro, formando uma especie de betlo extremamente compacto,
com uma espessura media de 10 cm. Esta camada de argamassa assentava sobre uma camada
de calhaus e cascalho, quefuncionava como forro do pavimento propriamente dito, isolando-o
do contacto com os sedimentos subjacentes. A superncie, embora desnivelada, apresentava-se
uniforme, revelando vestigios de uma fina camada superficial de barro vermelho (Est. XI-2).

A estrututa aparecia acima do pavimento em A93, A74, A75 e A76, revelando nestas duas
ultimas zonas apenas a face externa, tendo 0 alicerce da igreja actual destruido a outra face. A
parede fo! tambern destruida em A92 e A93, onde aparecia quase s6 ao nivel do alicerce.
Finalmente, em A72 apenas sedetectou a face exterior, estando a interior oculta pela banqueta.

Estruturas CI, C2 e C3 - Eram apendices da estrutura C, na qual travavam, correspon
dendo a contrafortes. Dispunham-se radialmente a partir do topo daabside Sui, desenvolvendo
-se pelas zonas A92, A93 e A94. Apenas urn dos contrafortes foi detectado em toda a sua
extensao (estrutura CI), e apresentava as mesmas caracterlsticas construtivas da estrutura C,ja
descritas. Tinha urn comprimento de 2,30m e O,50m de largura, terminando por urn trava
mento em bloco de granito com a largura da parede.

Estrutura D - Correspondia aos vestigios de urn muro, praticamente no alicerce, que
surgia em A75 e A94 sob urn pavimento tipo «opus signinum» que encostava Ii estrutura C,
estendendo-se por toda a zona A75 e parte da A94. Neste pavimento estavam incrustadas duas
bases de coluna, uma truncada e adossada Ii estrutura C, e outra invertida no canto Sudeste do
corte A75.

o pavimento apresentava-se revolvido nas bandas Norte e SuI, tendo sido destruido nil
primeira pela implantacao da igreja actual e na segunda por uma grande vala de violacao. 0
muro designado por estrutura D adossava Ii abside Este da estrutura C, e apresentava apenas
quatro pedras faceadas, com urn alinhamento que corresponderia Ii sua face Oeste. 0 alicerce
era de calhaus, cascalho e terra, implantando-se nos estratos sujacentes.

Estrutura E - Correspondia aos vestigios de urn muro que surgia sob 0 pavimento tipo
«opUS» que descrevemos atras, e que aparecia em A94 arrancando do perfil do testemunho
deixado a Norte, prolongando-se cerca de O,90m. Revelava urn bloco de granito afeicoado,
alicercado em alvenaria de tijolo e pedra, mais larga que 0 bloco, nao sendo visivel qualquer
vala de fundacao. Assentava parcialmente na estrutura Cl.

Estrutura F - Correspondia a uma sepultura e situava-se no corte A74, no interior da
abside SuI. A sua implantacao traduziu-se no rompimento do pavimento da estrutura C e
estratos inferiores, e na desmontagem e aproveitamento parciais da estrutura B.

De forma trapezoidal alongada, ligeiramente mais estreita a Oeste e alargada a Este,
apresentava paredes formadas por grandes blocos de granito afeicoados, e fundo em terra. A
cobertura era composta por uma grande laje de calcareo e duas mais pequenas de granito. No

Cadernos de Arque%gio, Serie 11.4, 1987. pp. 111-148



Luis O. Fontes, Salvamento Arqueoldgico de Dume: 1987: Primeiros resultados. 119

seu interior encontrararn-se restos osteol6gicos de urn individua, arnontoados no lado centro~

-oeste, posi~ao que sugere ter sido alvo de viola~ao (Est. XIlI-2).

Estrututa G - Vestigios de urn muro em alvenaria de granilo e fragmentos de tijolo,
assente no pavimento da Estrutura C atraves de argamassa arenosa, esbranqui~ada. Com cerca
de O,60m de extensao e O,85m de largura, as suas faces revelavam uma orienta~iio aproxima
damente Estel Oeste, nao sendo possivel apreender qualquer rela~ao com as outras estruturas.

Estrutura H - Canaliza~iio de pedra, com paredes laterais em alvenaria de blocos de
granito afei~oados e tijolo, dispostos em fiadas horizontais. Apresentava-se parcialmente
coberta por lajes de granito colocadas transversalmente, e revelava urn leilo em tijol5es sobre
os quais as paredes assentava parcialmente.

Definiam-se dois tro~os distintos: urn orientado Nortel Sui, e outro orientado Estel Oeste
e no qual vinha encaixar 0 primeiro. 0 conjunto desenvolvia-se pelas zonas A76, A94 e A95,
apresentando-se destruldo nas duas primeiras, devido a viola~5es.

Estrutura I - Era definida por urn profundo corte na arena granitica, apresentando em
plano uma forma aproximadamente rectangular. 0 seu enchimento foi escavado apenas ate
2,50m, desconhecendo-se a sua profundidade total.

Revelou na sua parede Este urn forro de calhaus e cascalho, ligados por terra argilosa.
Pensamos que corresponderia a urn po~o cisterna de recep~ao, no qual desembocaria a

canalizat;ao.

Estrutura 1 - Alinhamento irregular de grandes pedras e calhaus de granito, sem
qualquer afei~oamento, orientado perpendicularmente em rela~ao it parede SuI da Igreja
Paroquial, da qual arrancava em direc~iio it propriedade particular, situada a SuI.

Parece tratar-se do alicerce de urn muro divis6rio da referida propriedade.
Com uma construc~ao pouco cuidada, apresentava uma largura media de I,20m, descia

ate ao pavimento daestrutura C, no qual assentava, e desenvolvia-se numa extensao de 7
metros, exactamente entre as zonas A731 A74 e A921 A93.

Alicerces da Igreja Paroquial - Foram detectados apenas do lado exterior do templo,
em A74, A75 e A76. Eram constituidos por grandes blocos de granito do afei~oado, irregu
larmente sobrepostos, sobressaindo da parede cerca de O,80m. Implantados atraves de vala de
funda~ao, que cortava as estruturas Be C, assentavam quer nestas estruturas, quer no solo
natural.

3.2.2. Estratigrafia (Est. IV-I e 2)

Para a analise da estratigrafia deste sector seleccionamos os cortes representados na
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Estampa IV - I e 2, fazendo-se a descri~lio das camadas articulando-as com as estrututas.
A camada I correspondia ao enchimento da vala de funda~lio designada par estrutrura A.

Apresentava uma matriz arenosa bastante homogenea, de colora~lio beije, muito semelhante a
arena granitica e com poucos elementos grosseiros. Na parte superior apresentava uma
lenticula de colora~lio negra (c. la), que interpretamos como deposi~lio de sais, resultante da
elevada impermeabilidade da camada.

As camadas 2, 3, 4 e 5 cram varia~oes ligeiramente mais escuras, castanhas OU acinzenta
das, as duas ultimas com alguns fragmentos de tijolo disperso. Assinale-se ainda que a camada
2, em A75, envolvia 2 blocos de granito faceados, um deles com reboco de tijolo maida numa
das faces. Interpretamos este conjunto de camadas como correspondendo a um aterro que
entulhou a estrutura A e nivelou 0 solo natural.

A camada 6 correspondia a uma balsa de argamassa argilosa de colora~lio amarela. A
camada 7, era composta par terra areno-argilosa de media consist~ncia e colora~lio castanha
acinzentada, com algum cascalho disperso. Estas duas camadas deverlio corresponder a
revolvimentos e deposi~5es resultantes da abertura da vala de funda~lio da estrutura B.

As camadas 8, 9, 10 e II constituiam a enchimento da vala de funda~lio da estrutura B,
escavado em A74, A92 e A93: de forma lenticular, colora~lio esbranqui~ada e muito compacta
a primeira, de consist~ncia media e colora~lio castanha ej au cinzenta as outras.

Para Este da estrutura B, nas zonas A75 e A94, registaram-se mais dais estratos cujas
caracteristicas nos sugerem tratar-se de camadas detriticas de constru~lio, relacioOllveis ainda
com esta estrutura: camada 12, de terra castanha com balsas de areia e de argamassa amarela,
de matriz arenosa fina, envolvendo cascalho e calhaus afei~oados; camada 13, de terra argilosa
de colora~lio cinzenta escura, com abundantes balsas de argamassa amarela, pontos de carvlio
e algum material grosseiro disperso. Estas duas camadas recobriam indiferentemente a camada
2 e a arena granitica, que aqui aparecia rasgada par sulcos com uma profundidade media de
O,20m, geralmente com uma orienta~lio NE-SW, e para as quais nlio nos e possivel adiantar
qualquer interpreta~lio.

Cortando as camadas 6,7 e I I, aparecia a camada 14, correspondente ao enchimento de
um covacho, formado par terra castanha escura e calhaus irregulares. Sobrepondo-se-lhes e
encostando aface interna da estrutura B, em A93, identificamos a camada 15, composta par
terra arenOS8, de colora~ao castanha amarelada com tons ferruginosos, muito consistente.
Interpretamos esta camada, que se estende pelas zonas A74, A92 e A93, como um solo de
ocupa~lio da estrutura B, au mais provavelmente, como uma camada de assentamento de um
pavimento que teria sido retirado aquando da desmontagemj demoli~lioda referida estrutura.
Neste nlvel de ocupa~lio registaram-se ainda alguns buracos de postesj colunas, cujo levanta
menta tera' originado a deposi~lio da camada 16, formada par lenticulas e balsas de terra
amarelada com manchas castanhas, terra cinzenta e argamassa de tijolo. Em A74 e A93, sabre
o nlvel de ocupa~lio (camada 15), detectou-se uma fina camada cinzenta escura, com carv5es
dispersos, que nlio se manifestou nos cortes apresentados.

As estruturas C, CI, C2 e C3 apresentaram uma vala de funda~lio comum, cujo enchi
menta era constituido par varias camadas: camada 17, argamassa amarela, argilosa, consist~n-
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cia variavel; camada 18, lenticulas e bolsas de terra preta, argamassa amarela e terraesbranqui
~ada, areno-argilosa e media consist~ncia; camada 19, lenticulas de terra castanha manchada
de amarelo e de terra cinzenta. Pontos de carviio dispersos, fragmentos de tijolo, cascalho e
calhaus nas camadas 18 e 19.

A camada 20 a, correspondia a um enchimento de terra amarela acastanhada, com bolsas
de argamassa. Acamada 20 b, era uma lenticula de terra castanha acinzentada. Acamada 20 c,
correspondia a uma lenticula de argamassa amarela, argilosa, que em A93 e A94 encostava As
estruturas C e CI, selando a vala de funda~iio (camada 19). A camada 21, de terra castanha·
amarelada, estendia-se pelas zonas A92 e A93, recobrindo igualmente a vala de funda~iio

(camada 19). Este conjunto de 4camadas, parece corresponder a um enchimento de regulariza
~iio do solo exterior 11 edifica~iio definida pelas estruturas C, CI, C2 e C3, admitindo-se que a
parte superior destes estratos constituisse 0 nivel de circula~iiol ocupa~iio. Verificamos igual
mente, como evidencia a estratigrafia, que os contrafortes (estruturas CI, C2 e C3), se
elevavam acima da superncie de utiliza~iio.

As estruturas H e I articulavam-se tambem com 0 conjunto de camlldas referido no
paragrafo anterior, a primeira assentando sobre as camadas 2 e 13, e a segunda cortando a
camada 2 e a arena.

As camadas 22 e 23 correspondiam ao pavimento interior da abside Sui da estrutura C,
sendo a primeira uma camada de prepara~iio composta por cascalho e calhaus de granito e
calcario, e fragmentos de tijolo,ligados por terra acastanhada e argamassa arenosa esbranqui
~ada, sobre a qual assentava a segunda, que e uma argamassa de cascalho e fragmentos de
tijolo, predominando os segundos, mais cal, areia e banD vermelho, com uma elevada
consistencia.

A camada 24, de terra castanha clara, areno-argilosa fina, articulava-se ainda com as
estruturas C e CI, a Norte desta, parecondo corresponder a um novo enchimento de nivela~iio

sobre 0 qual viriam a assentar as camadas 25 e 26, com uma colora~iio ligeiramente mais clara.
Estas duas camadas foram cortadas a Norte pela implanta~iio da estrutura D, atraves da
abertura de uma vala de funda~iio (camada 27 - terra areno-argilosa fina, de colora~iio

cinzenta).
A estrutura E, parcialmente apoiada sobre a estrutura CI e sobre a camada 24, aparecia

articulada com as seguintes camadas: camada 28, formada por uma lenticula de terra de matriz
arenosa, de colora~iio amarela, tipo argamassa, com fragmentos de tijolo e algum cascalho
dispersos. Poderia corresponder ao nivel de ocupa~iio da estrutura E; a camada 29 cobria a
anterior, correspondendo ao abandonol destrui~iioda referida estrutura, apresentando abun
dante material grosseiro envolto em terra de colora~iio castanha e abundantes bolsas de
argamassa esbranqui~ada.

A camada 30, correspondente ao derrube da estrutura D, era sobreposta a Oeste pela
camada 31, que se estendia ate 11 estrutura C, sobre a camada 29 e sobre a estrutura E. Era
formada por terra de matriz arenosa e colora~iio castanha, com bolsas de areia amarelada,
restos de pavimento (camada 331), e material grosseiro dispersos.

Sobre 0 conjunto das camadas articuladas com as estruturas DeE, atras descrito, viria a
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sobrepor-se urn pavimento de tijolo moido, tipo «opus», muito bern consolidado, que se
estendia por toda a zona A75, encostando II estrutura C, e lado Norte da A94.

Nele surgiram embutidas duas bases de coluna, uma delas invertida. Nas suas bandas
Norte e Sui, pudemos constatar que 0 pavimento havia sido remexido e novamente reposto,
mas de forma ja menos cuidada. No lado SuI, este remeximento oferecia a seguinte sequ~ncia:

camadas 29 e 31, ja descritas; camada 32, de terra castanha com material grosseiro disperso,
correspondendo ao nivelamento de preparaciio para receber 0 pavimento; camada 33, que era
o pavimento tipo «opUS» recolocado, apenas com fragmentos de tijolo, praticamente sem
argamassa de ligaCiio e a uma cota ligeiramente mais baixa que 0 niio remexido.

As camadas 34 e 35 correspondiam ao abandono e demoliciio da estrutura C, estendendo
-se sobre 0 seu pavimento interior (camada 23). Eram formadas, respectivamente, por terra
argilosa fina, de coloraciio castanha ferruginosa, e terra de matriz areno-argilosa, de coloraciio
castanha acinzentada, com abundancia de material grosseiro disperso.

A camada 36, era de terra amarela acastanhada, pouco consistente, com bolsas de
argamassa e material grosseiro dispersos. Correspondia ao remeximento das estruturas Be C,
que foram profundamente danificadas por valas de saque de pedra - em A92 traduziram-se no
quase total desaparecimento da estrutura B e na desmontagem das estruturas C e C2 ate ao
alicerce.

As camadas 37 a 53 correspondiam ao enchimento das referidas valas de saque. Apresen
tavam uma coloraf;aoque variava entre 0 cinzento escuro e 0 amarelo acastanhado, com
pontos de carviio eesquirolas de ossos dispersos, de consist~ncia variavel. Como caracteristica
comum, a grande quantidade de fragmentos de tijolo e telha, cascalho e calhaus. A exist~ncia

de fragmentos de ossos sugere ainda que existiriam enterramentos nas proximidades, destrui
dos pelas valas de saque.

A camada 54, que se estendia sobre 0 pavimento exteriorda estrutura C (camada 33), era
formada por terra areno-argilosa com media consist~ncia, de coloraciio castanha clara. Apre
sentava pequenas bolsas de argamassa amarela, algum cascalho e fragmentos de tijolo disper
sos. Correspondera ao abandono do pavimento.

A camada 55, de terra de coloraciio castanha escura, consist~ncia variavel e com abun
dante material grosseiro disperso estendia-se por toda a area escavada. Correspondia II
destruiciio e entulhamento das estruturas descritas, apresentando-se articulada com a estru
tura J. Incorporava ainda, em A74, 0 esqueleto de urn individuo, orientado Este-Oeste, com os
pes para Nascente, sem qualquer vestigio de construciio sepulcral.
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3.2.3. Espolio

123

Nao cabendo aqui um estudo exaustivo do abundante espolio recolhido7, pareceu-nos
importante, porem, e ainda que de forma sumaria, descrever as suas caracteristicas gerais e
referir alguns elementos mais significativosS.

A - Cenimica

Ao nivel da cerAmica surgiram varios fabricos romanos e medievais, predominando estes
ultimos nas camadas 25 a 55, diminuindo nas camadas 6 a 24 e revelando-se ausentes nas
camadas I a 5. A ceramica romana aparece em praticamente todas as camadas, predominando
nos niveis de remeximento.

Nos fabricos romanos sao predominantes as cerAmicas comuns, limitando-se as ceramicas
de importacao a alguns fragmentos de anfora de formas indeterminaveis. Registe-se 0 apare
cimento de apenas um fragmento de «ceramica bracarense» (Est. VIII), proveniente de niveis
remexidos, e a total aus~ncia de fabricos romanos tardios, tipo Late Roman C ou ceramicas
cinzentas paleo-cristas.

Nos fabricos medievais foi possivel distinguir claramente 3 grupos:

- urn primeiro em que predominam ceramicas do tipo das «ceramicas medievais da
Senhora do Leite» (GASPAR 1985), provenientes sobretudo das camadas 39 a 55 e
ausentes nas camadas 6 a 23 (Est. IX).
- urn segundo, menos abundante, constitufdo por ceramicas cinzentas, bern cozidas,
com paredes pouco espessas e geralmente com superficies externas simplesmente
alisadas, embora por vezes polidas. As pastas apresentam graos de quartzo nao bolea
dos, por vezes de grandes dimensaes, e abundantes elementos de micas. Aparece muito
fragmentada, acima da camada 7 (Est. VlIl).
- urn terceiro, quantitativa mente pouco expressivo, constituido por ceramicas gros
seiras com pastas de cor variavel entre 0 castanho avermelhado e 0 cinzento, de paredes
geralmente espessas e superficies alisadas, com abundancia de pequenos pontos de
micas. Aparece apenas a partir da camada 15 (Est. VlIl).

B - Outros Materiais

Os vidros recolhidos sao de epoca romana, nao sendo reconstituivel qualquer forma.

7 0 espolio proveniente das escava"oes encontra-se provisoriamente deposilado no Centro Paroquiai de Dume,
tendo em vista a sua futura integra"Ao nas reservas do nucleo museologico de Dume.

8 Agradecemos a identifica"ilo da sigillata AOra. Manuela Delgado, que nos forneceu tamMm indica"oes para a
caracterizacAo das cerAmicas,
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Predominam os de cor verde-gelo, sendo alguns de cor verde-azeitona.
as metais sao pouco abundantes, predominando os pregos de ferro. As moedas sao quase

todas posteriores It nacionalidade, apresentando-se com adiantados processos de corrosao que
impossibilitam a sua rigorosa classifica~ao.

Refiram-se finalmente, alguns elementos arquitect6nicos: quatro bases de colunas, tres de
granito e uma de calcario, um provavel fragmento de «canceh, (Est. X - I), em calcario,
decorado com motivos vegetais, em estilode filia~aoclassica - ramos, trevos e folhas de hera;
um capitel de pilastra, em granito, de estilo indefinivel; e tres fragmentos de mosaicos de
tipologia romana, que serviam de degrau de acesso ao tempio (estrutura C). Com uma tematica
decorativa geometrica, com paralelos nos mosaicos Tornanos do Conventus Bracarensis
(ACUNA CASTROVIEJO 1974), apresentam a particularidade das «tesselae», com cerca de I em
de lado, assentarem sobre tijoloes com as dimensoes medias de 30 x 40x 10 em (Est. X - 2).

3.2.4. Interpreta~ao

Com base nas caracteristicas das estruturas, na estratigrafia e no esp6lio exumado,
formulamos, com caracter hipotetico, a seguinte interpreta~ao da sequencia ocupacional neste
sector:

Fase I - Corresponde aos vestigios mais antigos, definidos pela estrutura A e
camadas I a 5. A vala de funda~ao testemunha a existencia de um muro, que tera sido
desmontado para reutiliza~ao dos materiais ou que simplesmente nunca chegou a ser
construido. Pela sua orienta~ao, articular-se-ia com 0 conjunto das estruturas do sector
B, integrando-se na sua Fase I. Pelas caracteristicas da deposi~ao dos enchimentos e
pelo esp6lio cerAmico fornecido, exclusivamente de fabrico romano, esta fase corres·
ponderia a um momento terminal de uma ocupa~ao romana.

Fase II - Sobre os enchimentos da fase anterior, foi construida a estrutura B,
cuja vala de funda~ao (camadas 8, 9, 10 ell) cortou os estratos subjacentes. Interpre
tamos a estrutura B como um tro~o da abside Sui da primitiva igreja de Dume, cuja
configura~ao, atendendo ao tra~ado do alargamento posterior (ver Fase III), sugere
uma planta tipologicamente enquadravel na arquitectura paleo-crista (ALMEIDA 1962;
CABALLEROZOREDA 1987; COUTINHO 1978; SCHLUNK 1978). Admitimos mesmo, que
possa corresponder ao edificio que 0 Bispo S: Martinho sagrou sede da diocese de
Dume, em 558, e cuja constru~ao e expressamente referida em documento do ultimo
quartel do sec. VI9.

9 S. Greg6rio Turonense, contemporlneo de S. Martinho de Dume, nos Miracula S. Martini, Livro IV, cap. 7.
reCere a exist~ncia de urn templo em Dume. que teria sido construido cerca de 550: «, ..Erat enim eo tempore Miro Rex
in Civitate ilia. in qua deeessor ejus Basllieam Saneti Martini aedljleaverat.",l> (AMARAL 1803,4 e FERREIRA 1928),
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As camadas 6, 7, 12 e 13 integrar-se-iam nesta fase, e corresponderiam a enchimen
tos provocados pela constru9iio da estrutura B. As camadas 14 e 15 corresponderiam A
sua ocupa9iio, mas optamos por integra-las na fase III por estarem remexidas.

Fase III - 0 terceiro periodo de OCUpa9iio e definido por urn conjunto de
estruturas e camadas correspondentes A amplia9iio da primitiva igreja. Esse alarga
mento traduziu-se na desmontagem parcial da constru9iio anterior (estrutura B), com
perturba9iio dos estratos que a ela estavam associados no lade interno (camadas 14, 15 e
16), e na constru9iio do novo edificio (estruturas C, CI, C2 e C3), que foi adossado A
face externa do antigo, implantando-se solidamente na arena granitica atraves de uma
vala de funda9iio (camadas 17, 18 e 19) que cortou os estratos subjacentes.

o tra9ado desta nova constru9iio parece ter sido determinado pela anterior 
conforme indica 0 acoplamento das paredes na abside Sui (Est. XII - 2). Verifica-se
tambern uma reutiliza9iio de materiais, como testemunham os blocos «almofadadosl>
que integram as suas paredes e alicerces e os fragmentos de mosaicos junto da soleira,
detectada em A72.

As camadas 20a, 20b, 20c e 21, serviram para regularizar a superficie exterior do
templo, enquanto no interior deste 0 lan9amento do pavimento argamassado (camadas
22 e 23) soterrava completamente a igreja primitiva. Num momento terminal desta fase,
teria sido construida a estrutura G, sobre 0 pavimento, sem que nos seja possivel definir
a sua articular;ao. Do mesmo modo, 0 enterramento correspondente aestrutura F foi
realizado cortando 0 pavimento e os estratos anteriores.

Relativamente A estrutura9iio do espa90 interior do templo, niio recolhemos
elementos suficientes que permitam avan9ar qualquer considera9iio - as duas depres
soes existentes no pavimento, de forma rectangular arredondada, aparecem isoladas,
sem que se consiga estabelecer rela9iio com uma presumlvel utiliza9iio liturgica do
espa90 .

No que concerne ao espar;o exterior, admitimos que 0 lanr;amento dos contrafor
tes, a partir do topo da abside Sui 10, bern como a constru9iio da canaliza9lio (estrutura
H) e do p0901 cisterna (estrutura I), que consideramos contemporaneos, teriio impli
cado urn novo ordenamento cujos contornos globais, no entanto, nos escapam.

Factos hist6ricos relatados pelas fontes escritas II, mais do que 0 esp61io recolhido

12l

10 0 recurso Aconstrucllo de cootrafortes podeni considerar-se, aqui, excepcional. Efectivameote, e de acordo com
as mais elemeotares regras de arquitectura, as edificac15es de planta circular, sendo as que oferecem maior estabilidade,
dispensam qualquer contrafortagem. Neste caso, porern, nao sera de excluir que se teoha recorrido Asua aplicacio, por
motivos de ordem meramente tecnica, face anecessidade de veneer 0 acentuado desnivel do solo natural que existe
entre as absides Norte e Este e a abside Sui (cerea de 2 metros).

11 A doaclo de Dume ao Bispo de Mondonhedo, S. Rosendo, em 877; a delimitaclo do termo de Dume e
confirmac1o da doac1o anterior, em 911; 0 processo de restauracAo da Diocese de Braga que se desenvolveu por finais
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referenciavel a esta fase (Est. VIII), sugerem-nos uma cronologia que se podera situar
entre finais do sec. IX e inlcios do sec. XII, correspondendo, grosso modo, ao perlodo
da Reconquista Cristil e de afirma~ilo da nacionalidade.

Fase IV - Nesta fase incluimos remeximentos, repavimenta~oes, constru~ilo de
anexos, enterramentos e abertura das primeiras valas de saque de pedra (estruturas De
E e camadas 24 a 43), que corresponderilo il definitiva desactiva~ilo da igreja, prova
velmente ja em rulnas.

Estas camadas e estruturas articular-se-iam, embora nilo tenha sido obtida uma
rela~ilo estratigrafica evidente, com a constru~ilo de um novo ediflcio religioso, de
concep,ilo arquitect6nica absolutamente distinta. Referimo-nos ao corpo da actual
Igreja Paroquial, cuja edifica,ilo se tera realizado entre os seculos XVI e XVII 12.

o esp6lio proveniente das camadas referidas corrobora esta interpreta,ilo,
permitindo-nos apontar para um periodo de ocupa~ilo tardo-medieval (Est. IX).

Fase V - Corresponde aos revolvimentos e perturba,oes mais recentes (camadas
44 a SS e estrutura J), relacionados quer com a amplia,ilo do corpo Este da actual
igreja 13, quer com a reconstru,ilo da casa ejardim da propriedade que limita 0 adro do
lado SuI. Estes revolvimentos provocaram significativos danos nas ruinas arqueol6gi
cas e simultaneamente na estratigrafia, dificultando a interpreta,iio da sequ~ncia

ocupacional do sitio.

3.3. Seeror B:

Os cortes abertos neste sector atingiram uma area de 33 m2, tendo sido designados de

do sec. Xl: e finalmente, a devolucilo de Dume l\ Diocese de Braga. em 1103. constituem indicias seguros da
movimentacllo de interesses religioso-pollticos e econ6micos. em cujo contexto fara mais scntido a reconstrucilo da
igreja (COSTA 1959 e 1965).

12 As informacoes relativas aconstrucllo da actual igreja paroquial silo bastante confusas. A Bcneralidade dos
autores que se Ihe referem, aludem a uma (ucedificacio))do seculo XVIII (entre 1734 e 1775), scm especificar 0 tipo de
obras realizadas. Mais explfcito eFeci Francisco de Sant'lago, citado por Manuel Silva (SILv .... 1919, -6'1), que na sua
Chronica da Soledade, editada em 1762, refere: ((ate que acrescentando-se a capella maior na/orma que hoje estd....)
Temos pois para a primeira metade do seculo XVIII, obras de ((acrescentamentOl> e nio de reedifica~io, e
relacionando-se com um templo que, nio sendo a primitiva igreja de Dume, completamente soterrada e alvo de
escava~Oesem meados do seculo XVIII, (COUTINHO 1957,292), teria sido construldoentre os seculos XVI e XVII. Esta
interpretac;io esta de acordo com a leitura arquitectonica do actual ediflcio, formado por dois corpos efectivamente
distintos: 0 de Oeste sera 0 mais anligo, tendo sido posteriormente objecto de transforma!ilOes eamplia~Oes(fachada e
corpo Este).

13 Sintomaticamente, esta cronologia concorda com as data~Oes apontadas por Alain Tranoy para algumas
eplgrafes romanasde Dume (TR ....NOY 1981).
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acordo com a quadricula previamente estabelecida: BI, B2, B3, B6, B7, BIO e BII.
A abertura alternada dos cortes permitiu conhecer a estratigrafia do interior da capela na

sua totalidade, obtendo-se urn perfil longitudinal e vArios transversais. Para a descri~1io das
camad,as e das estruturas, seguiremos os mesmos criterios usados no sector A.

3.3.1. Estruturas (Est. V e VB)

A Estampa V apresenta-nos a planta das estruturas detectadas, que se revelam como urn
conjunto bastante homogeneo. A sua orienta~1ioe paralela II da estrututa A do sector A, que se
integraria pois neste conjunto.

Estrutura A' - Surgia no corte B7, com uma orienta~1ioNoroeste/Sudeste, correspon
dendo a urn muro de alvenaria de pedra e fragmentos de tijolo, ligados por uma argamassa
amarelada, revelando as suas faces urn aparelho regular, de forma rectangular. Os blocos de
granito que a compunham eram de forma paralelepipedica, com uma face afei~oada, assentes
em fiadas horizontais regulares (Est. XIV - 2). Com cerca de 0,50 m de largura, a parede
assentava directamente na arena granitica, que foi ligeiramente afei~oada para a receber.

Esta estrutura constituiria 0 limite Norte de uma grande sala pavimentada em «opus
signinum» (camadas 3 e 4), pavimento este que encostava II parede atraves de uma cinta de
fragmentos de tegula, tipo rodape.

Estrutura B' - Correspondia a urn refor~o da estrutura A', II qual adossava pelo lado
SuI. Apenas com uma face, apresentava'um enchimento de calhaus e cascalho com terra,

. dispersos caoticamente, atingindo uma largura de 0,80 m. 0 aparelho era irregular, denotando
uma constru~1iopouco cuidada. Sem vala de funda~1io,assentava em estratos subjacentes de
abandono das estruturas A' e C' (Est. VI).

Estrutura C' - Muro de alvenaria de granito e fragmentos de tijolo, com duas faces e
largura media de 0,60 m. 0 aparelho era de excelente qualidade, aproveitando silhares
«almofadadoSl> e pedras afei~oadas de outras constru~iles. Os blocos dispunham-se regular
mente em fiadas horizontais.

Assentava directamente no pavimento de «opus signinum» referido na descri~1io da
estrutura A', atraves de urn alicerce definido por uma fiada de blocos ligeiramente salientes em
rela~1io ao prumo da parede.

Esta estrutura desenvolvia-se pelas zonas B3 e B11, com uma orienta~1io paralela II
estrutura A' e B', articulando-se com urn pavimento de terra batida (camada 7).

Estrutura 0' - Correspondia ao muro de descarga do arco cruzeiro da capela, estabele
cendo a liga~1io entre os dois pilares que suportam 0 referido arco. Era de alvenaria de pedra e
fragmentos de tijolo,ligados por argamassa amarela muito argilosa, com urn aparelho regular
formado por blocos dispostos em fiadas horizontais.
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Foi implantado nas camadas subjacentes atraves de vala de funda~iio, assentando num
alicerce mais largo composto por blocos irregulares de granito.

Estrutura E'

Estrutura F

Semelhante Aestrutura B', correspondendo ao refor~o da estrutura F.

Semelhante Aestrutura A' correspondendo'ao limite Sui da sala.

Estrutura G' - Vestigios de uma sepultura, definida por blocos de granito afei~oados,

dispostos em caixa, de forma trapezoidal.
Implantada nos estratos subjacentes, apresentou vestigios osteol6gicos humanos no seu

interior, revelando profunda viola~iio.

Alicerces da Capela - Colocaram-se a descoberto nas zonas Bl, BIO e BII, onde
apresentavam umaparelho irrregular, formado por calhaus niio afei~oados e blocos reaprovei
tados de outras constru~iles, alguns «almofadadoSl), Iigados por argamassa amarela. Em BIO
apresentavam uma especie de sapata continua, afastada do prumo da parede cerca de 0,60 m.

3.3.2. Estratigrafia (Est. VI)

Para a anAlise da estratigrafia deste sector seleccionamos 0 corte AB, correspondente ao
corte longitudional da Capela (Est. VI).

Sobre a arena granitica, cortando a Norte uma pequena camada de terra arenosa fina,
colora~iio castanha amarelada e com bolsas de areia mais claras e outras mais escuras (camada
I), que corresponderia a uma deposi~iio natural, foram implantadas as estruturas A' e F' e feito
urn enchimento de nivela~iio - camada 2, com caracteristicas semelhantes Acamada I, mas de
colora~iio ligeiramente mais escura e menos bolsas de areia.

Entre as duas estruturas referidas, e constituindo 0 seu primeiro solo de ocupac;ao. 0

enchimento de nivela~iio (camada 2) recebeu urn pavimento tipo «opus signinum», constituido
por duas camadas: camada 3, formada porcascalho de granito e fragmentos de tijolo, envoltos
em terra e argamassa. que corresponderia a uma preparat;ao; camada 4. assente sobre a
anterior, formada por fragmentos de tijolo e telha (2,5 cm, em media), tijolo moido e barro, de
colorac;ilo vermelha, consistente. A sua superffcie apresentava, de forma irregular, uma finis
sima altera~iio de colora~iio cinzenta escura, com alguns carviles dispersos.

Acamada 5 era urn enchimento de terra areno-argilosa, de colora~iio castanha amarelada,
pouco consistente e com material grosseiro disperso, que corresponderia Aregulariza~iio da
area a Sui da estrutura F'. Sobre ela estendia-se a camada 6, de terra areno-argilosa e colora~iio

cinzenta com manchas esbranquic;adas, pOlleD consistente.
Sobre 0 pavimento acima referido (camada 3/4) e sem 0 destruir, construiu-se a estrutura

C' e depositou-se a camada 7, que era de terra areno-argilosa fina, de colora~iio amarela
acastanhada, muito consistente, sobretudo na parte superior ecom alguns fragmentos de tijolo
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e tegula dispersos. Interpretamos esta camada como urn pavimento correspondente ao unico
solo de ocupa~iio articulllvel com a estrutura C' e segundo da estrutura A'.

As camadas 8 e 9, respectivamente de terra areno-argilosa de mOdia consistencia, com
material grosseiro disperso, colora~iio castanha clara com manehas de argamassa amarela e
bolsas de terra cinzenta, e de terra de colora~iio castanha clara, media consistencia e abundante
material grosseiro disperso, estendem-se entre as estruturas A', C' e F', correspondendo ao seu
abandono.

As estruturas B' e E' viio implantar-se sobre os estratos subjacentes (camadas 8 e 9),
adossando-se as estruturas A' e F'. Articulam-se com as camadas 10, II, 12 e 13, que
apresentavam as seguintes caracteristicas: camada 1O,Ienticuia de terra saibrosa, de colora~iio

amarela, consistente, que embora detectada apenas em B6 poderia corresponder aos vestigios
do solo de ocupa~iio; camada II, de terra areno-argilosa pouco consistente, colora~iio casta
nha e com abundante material grosseiro, correspondente ao derrube das estruturas; camada
12, de terra com consistencia varillvel, de colora~iio castanha clara manchada com bolsas de
argamassa amarela e terra cinzenta, apresentava algum material grosseiro disperso; camada
13, era uma lenticula de terra arenosa fina, eolora~iio eastanha aeinzentada clara, consistente.
Estas duas camadas, em conjunto com a camada 14 a Sui da estrutura F' (terra castanha escura,
material grosseiro disperso), corresponderiam a depositos de abandono deste sector.

As camadas IS, 16 e 17, siioja revolvimentos de estruturas: a primeira, de terra castanha de
mOdia consistencia, recobre parcialmente a estrutura C' e a camada 13; a segunda, de terra
areno-argilosa fina, de eolora~aoacinzentada com manehas castanhas, consistente, surgiu sob
o alicerce da estrutura D' e cobria ligeiramente a estrutura E'; a terceira, de terra castanha
escura. pigmentada de argamassa amarela e terra einzenta, continua a anterior para Sui,
encostando a estrutura F'.

A camada 18 constituia 0 enchimento da sepultura correspondente a estrutura G', que foi
violada. e ede terra de matriz areno-argilosa, colorat;ao castanha clara e pouco consistente.
Apresentava restos de urn esqueleto, de que so foi possivel identificar parte do craneo.

A camada 19, limitada a zona da capela-mor, sobrepunha-se as estruturas F' e G' e as
camadas 16, 17 e 18. Era formada por terra de matriz areno-argilosa fina, de colora~iio

castanha clara, poueo consistente e com algum material grosseiro disperso, incluindo na sua
parte superior uma lenticula de argamassa amarelada, de matriz argilosa fina e consistente
(camada 20).

Com os alicerces da estrutura D', articulavam-se directamente as camadas 22, 23 e 24
(enchimentos da vala de funda~iio), e indirectamente a camada 21 (enchimento da vala de
funda~iio da parede Sui da capela). As valas de funda~ao foram abertas na camada 19,
cortando-a respectivamente a Norte e a Sui.

As camadas 25 e 26 correspondiam a ocupa~iio da Capela de Nossa Senhora do Rosario,
traduzida em enterramentos, articulando-se com a estrutura D' e com os pavimentos lajeados
da capela-mor e do vestibulo. A camada 25 estendia-se pela zona da nave sobre as estruturas
A', B' e C' e camadas associadas, apresentando uma colora~iio castanha pigmentada de
argamassa amarela, pouco consistente e com algum material grosseiro disperso. Para alem de
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envolver, no lado Sui, urn caixiio de madeira, esta camada penetrava na camada 12, a espa~os

regulares, correspondendo Aimplanta~iio dos pilares de granito que suportavam os taburnos
do piso da capela. A camada 26, estendia-se pelas zonas da nave e capela-mor, correspondendo
a urn segundo nlvel de enterramentos. Envolvia diversos caixoes, distribuldos regularmente e
orientados segundo 0 eixo maior da capela, encaixando-se alguns deles na estrutura D'. A terra
era de matriz areno-argilosa, pOlleD consistente e de coloraf;ao castanha escura.

3.3.3. Esp6lio

A - Ceramica

o esp6lio ceramico recolhido neste sector apresenta as mesmas caracteristicas que 0 do
sector A, devendo assinalar-se, porem, algumas varia~oes e particularidades.

Ao nivel dos fabricos romanos, registe-se urn ligeiro aumento das ceramicas de importa
~iio, traduzido num maior numero de fragmentos de anfora, de formas indeterminAveis, e na
recolha de 3 fragmentos de Sigillata Hispanica datAvel dos seculos I ell d.C. - urn de forma
indefinida, proveniente da camada 2; outro de forma Drag. 27, proveniente da camada 2; e urn
terceiro de forma Drag. 37, recolhido na camada 5.

A cerarnica de fabrico romano apareceu em praticamente todas as camadas, em resultado
das perturba~oes estratigrAficas provocadas pela longa ocupa~iio do sltio, sendo de notar,
contudo, a sua exclusividade nas camadas 1 a 5.

Na ceramica medieval, que apareceu apenas a partir da camada 6, verificou-se predominar
o segundo grupo descrito no sector A, constatando-se uma ligeira diminui~iio do grupo de
cerarnica tipo «Senhora do Leite». Do terceiro grupo, assinale-se a sua proveniencia a partir da
camada 10.

B - Outros Materiais

Recolheram-se vArios fragmentos de vidros quase todos de fabricos modernos. Dos de
fabrico romano, identificaram-se 3 fragmentos, recolhidos na altera~iio superficial cinzenta da
camada.4, de vidro de colora~iio verde-gelo, decorado com urn fio relevado de vidro branco, de
forma indeterminAvel, datAvel do sec. I d.C. (ALARCAO 1965).

Nas carnadas 25 e 26 recolheram-se fragmentos de tecido e de rosArios provenientes dos
enterramentos.

3.3.4. Interpreta~iio

A sequencia ocupacional estabelecida para este sector corresponde A do sector A,
definindo-se identicas fases.
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Fase I - Corresponde aos vestigios mais antigos, definidos pelas estruturas A',
F' e pavimento de «OPUSl) (camadas 3 e 4) e pelas camadas que com elas se articulam
(camadas 1,2,3,4 e 5).

A Sigillata Hispanica recolhida na camada 2, soh 0 pavimento, e os fragmentos de
vidro decorado com fio relevado recolhidos sobre 0 mesmo, datam-nos a construciio e
ocupaCllo destas estruturas nos seculos I e II d.C.13

Este conjunto de estruturas e camadas devera corresponder aos vestigios de uma
«villa» romana, cuja exist~ncia se presumia da abundancia de epigrafes dessa epoca
encontradas nas imediaciSes 13.

Fase II - Reutilizacao das estruturas da ocupacao anterior, com repavimenta
cao da sala (camada 7) e construcllo de novas estruturas (C'), mantendo-se a mesma
orientacllo.

o esp6lio recolhido nas camadas associadas a esta fase (camadas 6, 7 e 8), sugere
uma contemporaneidade com a Fase II do sector A (construcao da primitiva igreja de
Oume - estrutura B), 0 que correspondera a adaptacao da «villa» a Mosteiro, que as
fontes documentais referem ter sido fundado pelo Bispo de S. Martinho junto a igreja
de Oume, «virado a Braga» (AMARAL, 1903-8 e FERREIRA, 1928-59).

Fase III - Construciio das estruturas B' e E' sobre os estratos de abandono da
ocupacao anterior. Perdura ainda a mesma orientacao espacial, determinada pelo
adossamento das novas paredes as estruturas mais antigas (A' e F), mas ja com uma
significativa elevacllo do nlvel de circulacllo (camadas 9 e 10 (1». Englobamos ainda
nesta fase, os niveis de demoliclloj derrube e de abandono definidos pelas camadas II,
12, 13 e 14.

Embora 0 esp6lio ceramico recolhido permita situar esta fase no mesmo horizonte
ocupacional da Fase Ill, do sector A, M uma nitida diferenca na tecnica construtiva das
respectivas estruturas: bem alicercadas e com um aparelho cuidado no sector A; de
construcllo frustre e irregular aqui no sector B. A indefinicllo funcional destas ultimas,
pela pequena area escavada, nllo nos permite avancar mais consideraciSes sobre 0

significado desta distincllo.

Fase IV - A sepultura correspondentea estrutura G' e os remeximentos defini
dos pelas camadas 15, 16, 17 e 18, bem como 0 nivel de abandono compreendido pelas
camadas 19 e 20, nllo ofereceram esp6lio elucidativo da sua cronologia. Contudo, a
sobreposicllo das estruturas neste sector sugere para este conjunto uma contempora
neidade com a Fase IV do sector A.

Fase V - Esta fase corresponde a construcllo da Capela de Nossa Senhora do
Rosario (estrutura 0' e camadas 21, 22, 23 e 24), enterramentos e enchimentos posterio
res nas zonas da capela-mor e nave, que provocaram 0 remeximento da estratigrafia ate
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ao topo das estruturas das ocupa~oes anteriores.
Abrange urn periodo que se estende do inicio do seculo XVU 14 ate finais do seculo

passado, de que datam os ultimos enterramentos feitos no interior da capela.

4. Consld.ra~o.s finals

A area intervencionada nestas escava~oes, apesar de corresponder apenas a uma pequena
parte da area amea~ada, ofereceu abundante esp6lio e revelou uma sobreposi~aode estrutur.s
bastante significativa, atestando uma ocupa~ao que se estende do sec. I d.C. ate aos nossos
dias.

Reveste particular importiincia a descoberta do que tudo indica ser a Igreja e Mosteiro
alto-medievais de Dume.

o objectivo fundamental das escava~oes foi atingido, comprovando-se quer a existencia
de vestigios arqueol6gicos quer a sua importAncia e valor hist6rico-cientifico.

A area intervencionada nao permitiu avaliar as suas exactas dimensoes, mas vestigios de
superflcie sugerem que se distribuem por todo 0 adro e se estendam ainda para Norte (sob a
estrada) e para Sui (sob os quintais, jardins e hortas das propriedades contiguas).

A potencia estratigrafica existente, 0 relativo born estado de conserva~iio das rulnas e
mesmo alguma monumentalidade, aliadas It rica sequencia ocupacional do silio, cuja primeira
e provis6ria leitura intentamos nas paginas precedentes, oferecern amplas perspectivas para 0

estudo desta esta~ao, nomeadamente ao nivel das modalidades de povoamento rural romano e
medieval, arte, arquitectura, ceramicas, etc...

No caso especifico da arquitectura, pens.mos mesmo que Dume podera constituir urn
elemento chave para a compreensiio da evolu~ao da arquitectura religiosa alto-medieval,
sobretudo se forposslvel articular 0 seu estudo com 0 da Capela de S. Frutuoso, situada a
escassas centenas de metros1 5.

o projecto de amplia~ao e restauro da Igreja Paroquial, bern como 0 de cria~ao de urn
nucleo museol6gico em Dume para receber 0 tumulo do Bispo S. Martinho, enriquecem-se
assim com os vestigios arqueol6gicos existentes, cujo aproveitamento (em fase de estudo) tr.ra
urna inequivoca valorizac;ao aos espac;os em causa.

Braga, Julho de 1988

14 Segundo amavel informa~llo do Dr. Duarte Salazar Chaves, no Tombo da Mitra de 1608, fl. nf572 verso, do
Arquivo de Braga, existem refer~ncias documentais a Ermida da Senhora do Rosario, em confrontalj:ao com as casas
do Assento.

IS Importar' salientar, pacem. que urna abordagem deste genera 86 sera passlvel com urn estudo de caracter
monografico. Projecto que, alias, se encontra em fase de elabora~lo e que pensamos vir a implementar num fututo
pr6ximo. Mas independentemente desse estudo se realizar ou nllo, afigura-se-nos imperioso que 0 Salvamento
iniciado em 1987 se conclua, particularmente assegurando 0 acompanhamento das obras na Igreja Paroquial.
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ESTAMPA I

j

I Localiza~llo de Dume (Braga) Da Peninsula Iberica.

1 Localiza~io da estac;ao arqueologica de Dume (Cartas dos S.C.E. nOs S6 e 70. Esc. 1:25.000).
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ESTAMPA VIII
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Desenho do esp6lio cerAmico: Fase I: 1 e 2; Fase 11: 3 e 4. (Esc. 1:2,5); Fase III: S (Esc. 1:3),6 e 7 (Esc. 1:2,5).
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Desenho do esp6lio cerAmico. Fasc IV: 1 a 3 (Esc. 1:2,5) e 4 (Esc. 1:3).



ESTAMPAX

1 Aspecto do fragmento de <Ieaneeb> (7) no momento do·achado.

2 Pormenor do' fragmento central de mosaico.



ESTAMPA Xl

I 19reja Paroquial de Dume. arlro e Capela de Nossa Senhora do Rosario. onde se realizQu a interven"D.o. Vista de
Oeste.

2 Perspectiva de conjunto dos cortes: A74, A75 e A93, ilustrativa da configurac;lio da abside suI. E de notar a

destruic;ao em A93 (primeiro plano).



ESTAMPA XII

I Corte A92 e plano final.

2 Corte A93 e plano final.



1 Corte A75. Pormenor do travamento das libsides.

ESTAMPA XIll

1 Corte A74. Pormenor do enchimento - Reparar na

posilJao dos restos osteologicos. indicando violalJllo.

3 Corte A72. Plano final. Atente·se na colocalJao dos fragmentos de mosaico junto da soleira (estrutura 2).



ESTAMPA XIV

1 Corte 810. A1cado da estrutura F'

1 Sector B, ap6s as escavacoes.



F.S. Lema's. A Necrdpole medieval de S. Caetano. Chaves.

A Necropole Medieval de S. Caetano, Chaves*

Francisco Sande Lemos

Resumo

149

Na regilo de Chaves. no Santuario de S. Caetano. descobriram-se em 1942, diversos elementos que revelaram a
presen~a de urn shio com ocupa~loda epoca romanae alto-medieva. Em 1981 0 Servi~o Regional de Arqueologia da
Zona Norte realizou um salvamento no referido Santuario, na area da necr6pole, escavando 22sepulturas cristls que.
pelas suas caracterfsticas, podem ser atributdas aos seculos X-Xlli. A area escavada parece corresponderaperiferia de
urn cemiterio cujo centro seria 0 templodescoberto em 1942. ainda soterrado. cinquenta metros a leste das sepulturas
neste anigo.

Resume

En 1981 une equipe du Service Regional de Archeologie du Nord a mene une fouille de sauvetage dans I'emplacement
de la necr6pole appartenant atout un ensemble de ves~iges de l'epoque romaine et du haut moyen Age decouvert en
1942 et public par Mario Cardozo dans Ie n.O L11 (3/4) de ((Revista de Guimarles)).
La fouiUe de 1981 a mis aujour 22 tombes en pierre et en brique sans vestiges de restes osteologiques ou de mobilier
funeraire, remontant, probablement, d'apres ses caracteristiques. au periode compris entre les Xeme et Xllleme

sH:cles. Ces sepultures se trouvent dans la peripherie du cimetiere. c. SO m a rest du temple decouvert en 1942 (el
posterieurement souterre) qui vraisemblablement en occupait la partie centrale.

Abstract

At S. Caetano's Sanctuary. in Chaves Country, remains of a roman and medieval site were discovered. in the year of
1942 and published by Mario Cardozo. Later. in 1981. the Servi~o Regional de Arqueologia do Norte undertook
rescue excavations in the necropoliss site. digging 22 graves.
These graves. without pottery or other artifacts, are christian tombs, dated between X-XIII centuries. The excavated
area of the cemetery is periphicial and located fifty meters east from the ancient temple. whose remains are still under
the ground.

• Desenhos: Filipe Antunes (M RODS) (Plantas) e Fernando Barbosa (M RODS) (Esp6Iio).
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1. Introdu~io

151

Em Fevereiro de 1981, a pedido do Instituto Portugu~sdo Patrim6nio Cultural, deslocou
-se a Chaves uma equipa conjunta da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho l , e
do Museu de D. Diogo de Sousa2, a fimde serem iniciadas dilig~ncias no sentido de se proceder
ao levantamento arqueol6gico daquele concelho. Acompanhados pelo Vereador do Pelouro
da Cultura e Museus do municipio flaviense3, os elementos daquela equipa visitaram diversos
monumentos e sitios4.

Entre os locais que se encontravam mais amea~ados estava 0 chamado Santmlrio de S.
Caetano, em cujos terrrenos se notavam, asuperficie, diversos vestigios arqueo16gicos. Entre
estes, restos de uma antiga necr6pole, parcialmente destruida.

Tendo em considera~io 0 interesse cientifico do sitio e a necessidade urgente de 0 valorizar
mediante trabalhos de arqueologia, foi proposto ao I.P.P.C., e a Camara Municipal de
Chaves, a imediata realiza~iio de um projecto de escava~oes, visando em primeiro lugar a
necr6pole, area em maior perigo.

A proposta mereceu a aprova~io do Instituto, sendo 0 projecto integrado no programa
para 1981 do Servi~o Regional de Arqueologia da Zona Nortes. 0 Municipio, pela sua parte,
achou por bem apoiar a iniciativa, concedendo uma ajuda financeira6.

Assim, os trabalhos de campo decorreram entre 8 de Setembro e 2 de Outubro de 1981,
tendo sido efectuada uma campanha adicional, de 26 de Outubro a 2 de Novembro do mesmo
ano.

Sob a orienta~iio do autor esteve no terreno uma equipa do S.R.A.Z.N.7, que ficou
alojada nas instala~oes do pr6prio Santuario de S. Caetano·.

I Alem do autor, Manuel Abraio Pires, motorista.
2 Manuel da Cunha Santos, fot6grafo, e Perpetua Ferreira, tecnica auxiliar de museologia.
J Senhor Jolo Baptista Martins. a quem agradecemos todo 0 apoio concedido.
4 De entre outros, chamos os castros de S. Caetano e 0 de Loivos, este ultimo posteriormente c1assificado como

Im6vel de Interesse P6blico.
5 0 Instituto do Patrim6nio Cultural atribuiu a este projecto um subsldio no valor de trinta mil escudos.
6 A CAmara Municipal de Chaves concedeu um subsldio no valor de cinquenta mil escudos.
7 Constitutda por Vladimiro Henrique Pires. Maria das Dores Novais, Jose Manuel Freitas Leite. Oscarina

Carvalho, Manuel Coelho e Jesus Martinho.
8 Devemos registaro nosso apre~o pelas facilidades que nos foram concedidas pelo Snr. Padre Baptista, na altura

responsavel pelo Santuario de S. Caetano.
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o reduzido esp6lio recolhido foi tratado pelo Laborat6rio de Restauro do Museu de D.
Diogo de Sousa, a cujos Gabinetes de Fotografia e Desenho se devem as reprodu90es
fotograficas, 0 tra90 final das plantas e 0 desenho dos materiais9.

Ap6s a conclusAo da campanha, a area posta a descoberto foi integralmente coberta,
ficando assim protegida, a titulo provis6rio 10.

Neste texto apresentam-se, de uma forma 0 mais exaustiva possivel, os resultados das
sondagens realizadas.

2. Locallza9io e acesso

A esta9Ao arqueol6gica que designamos por Santuario de S. Caetano, e que se diferencia
nitidamente do Castro de S. Caetano, situa-se a Noroeste da cidade de Chaves (Est. 1)11.

Administrativamente pertence II freguesia de Ervededo, e ao concelho de Chaves. Carto
graficamente esta incluida na folha 21 da Carta Militar 1:25 000 de Portugal (S.C. E.).

As suas coordenadas sAo as seguintes:
- geograficas: Latitude = 10 35' 40";

Longitude =41 0 49' 30";
- GAUSS: M =253,4;

P =540,1.

o acesso ao s!tio faz-se pela estrada municipal que estabelece a Iiga9Ao entre Chaves e
Montalegre, por Vilar de Perdizes. A cerca do Km 14, encontra-se urn desvio de terra batida
que conduz directamente ao Santuario de S. Caetano, cujas constru9oes reIigiosas se descorti
nam com facilidade (Est. VI, fig. I).

3. Conlexlo geografico

o Santuario de S. Caetano insere-se numa area de transi9Ao entre 0 planalto de Barroso e
a Veiga de Chaves. Esta defendido dos ventos de Norte e Noroeste, os mais frequentes no
Inverno, ficando a meia encosta de urn dos relevos suaves que descem do altiplano de

9 Agradecemos a colabora~io de Perpetua Ferreira (fotografia), Filipe Antunes (desenho de plantas), e Fer
nando Barbosa (desenho de esp6Iio).

10 As areas escavadas foram cobertas por estruturas de madeira e chapas de zinco, instaladas pela CAmara
Municipal de Chaves. Apesar disso ocorreram vandalismos que causaram serios danos anecr6pole.

JI A existencia de dais shios arqueologicos muito pr6ximos, com 0 mesmo toponimo, castro de S. Caetano e
Santuario de S. Caetano tern provQcado confuslSes. Por exemplo,ja vimos refer~ncias aplaca de cinturio, classificada
como visig6tica e depositada no Museu da Sociedade Martins Sarmento, come) sendo proveniente do castro de S.
Caetano. De facto, a referida peca foi achada nos revolvimentos que puseram It vista as estruturas noticiadas por
Mario Cardozo (1942).
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Soutelinho da Raia para 0 amplo vale de Ervededo.
A paisagem e marcada por vastos horizontes e pelo povoamento concentrado, em aldeias,

cujas caracteristicas tradicionais ainda se mant~m. Os terrenos agricolas marginam os cami
nhos, cultivando-se a batata, 0 centeio e a cevada. Os lameiros aproveitam as zonas de maior
humidade. A especie arb6rea dominante e 0 castanheiro (castanea sativa), alguns deles
centenarios. Em diversos pontos observam-se carvalhais isolados (quercus robur), que rara-.
mente s~o muito extensos, reliquias da floresta natural. Nos ultimos decenios, em areas bern
definidas, nos principais cumes, t~em sido plantados pelos Servi~os Florestais, bosques de
pinheiros bravos e silvestres, criando-se assim manchas verde-escuro, que contrastam com a
paisagem profundamente humanizada e matizada, das restantes zonas.

Os invernos sao frios. e nevosos, nos anos mais humidos. 0 Verao curto, e seco, e
amenizado pela abundancia de agua que brota do substrato granitico.

4. Contexto arqueol6gico

A regi~o flaviense e urn territ6rio que conserva inumeros vestigios de sucessivas ocupa
~oes, as mais antigas das quais datam da pre-hist6ria recente, pelo menosl 2.

Tal a bundancia de sitios arqueol6gicos sera devida, provavelmente, Ii privilegiada situa
~~o geografica de Chaves, como zona charneira de corredores naturais, de circula~~o de povos
e culturas. Pelas condi~6es propicias que oferecern Ii pratica da agricultura, a extensa veiga e os
vales adjacentes ter~o constituido desde sempre urn p6lo de atra~~o.

o levantamento sistematico dos valores arqueol6gicos do concelho esta ainda em curso l3.
A bibliografia, no entanto, refere numerosos sitios, atribuiveis a diversas epocas.
Os povoados, que se incluem no perfodo Calcolitico, t~m sido objecto de urn projecto de

pesquisas da Universidade do Porto l4. Neste ambito foram realizadas escava~oes na Pastoria,
em Mairos, e em S. Louren~015.

Tambem a importante serie de conjuntos de arte rupestre foi materia de trabalhos, cuja
divulga~~o se aguarda 16.

Os aspectos relacionados com a proto-hist6ria e a romaniza~~o t~m sido contudo menos

12 Hil referencia a uma pe~a «Solutrense)) achada na Serra da Brunheira. No entanto, tal arteCacto, que faz parte
das colec~oes do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia sera material tardio (NeoUtico/ Calcolitico 1).

13 Desde 1985, gra~as a um projecto comum do Servico Regional de Arqueologia da Zona Norte e da CAmara
Municipal de Chaves. Nele tem trabalhado Paulo Amaral e Ricardo Teixeira.

14 Da responsabilidade da Doutora Susana Jorge, professora dessa Universidade.
IS OS resultados destas escava~oes foram recentemente divulgados (JORGE 1986).
16 0 levantamento e estudo de diversos nucleos de arte rupestre doconcelho, Coi efectuado por Ant6nio Martinho

Baptista, Arque61ogo do Parque Nacional da Peneda Geres. Os resultados ainda nao Coram divulgados. Apenas urn
dos nucleos, 0 de Tripe-Mairos, foi referido num artigo deconjuntosobre aarte rupestre do Norte(BAPTISTA. 1983-84,
77-78).
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abordados, apesar do interesse dos diversos castros que ainda se conservam, e de Aquae
Flaviae, como cidade municipal e n6 rodoviario l7.

Apenas no castro da Curalha 18 e no Muro da Pastoria 19 se fizeram escava~6es, as
primeiras mais amplas mas de diminuto impacto cientifico, e as segundas, epis6dicas.

A Aquae Flaviae tern sido dedicada alguma aten~ilo, existindo apenas estudos parcela
res20 e noticias esparsas de achados, aquando da realiza~ilo de obras diversas no Centro
Hist6ric021. Ultimamente foi publicado urn estudo de conjunto sobre a regiilo flaviense na·
epoca romana (COLMENERO 1987).

A importincia da cidade, no final do Imperio, e no inlcio da Alta Idade Media pode ser
deduzida da Cr6nica de Hydacio, texto muito conhecid022.

No contexto alto-medievo, 0 Santuario de S. Caetano surge no caminho de uma das vias
que ligava Chaves a Braga, e que tera permanecido como urn eixo fundamental de circula~ilo

durante toda a Idade Media, como demonstram diversos tro~os de cal~ada entre Sanjurge e
Erveded02l.

S. Hlst6rIa do sltio

o interesse arqueol6gico do Santuario de S. Caetano foi detectado pela primeira vez em
1942, quando 0 paroco responsavel pelo Santuario promoveu importantes remo~6esde terras,
que parecem ter afectado seriamente a fisionomia tradiclonal do shio.

Durante esses desaterros foram trazidos Ii superficie, ou postos Ii vista, vestigios que
suscitaram 0 interesse do Coronel Mario Cardozo, na altura Comandante Militar da Guami
~ilo de Chaves. Esta feliz coincid~ncia permitiu que os achados ocorridos em 1942 nilo caissem
no olvido e que, pelo contrario, ficassem registados e fossem publicados por aquele
arque610go.

17 Como se sabe pOf Aquae Flaviae passava uma das vias entre BrocaTo Augusta e As/urica, senda provavel que
para a cidade flaviense confluissem Dutras vias. 0 estudo minucioso da rede viaria romana na regilo e da sua
persisthcia esta por fazer. Entretanto consulte·se Sereno Barradas (1956,159·241) eA. Tranoy (1981).

III 0 castro da Curalha tern sida estudado pelo Professor Daular Santos Junior. Dispensamo-nos de referir a
Rumerosa bibliografia publicada por cste arque61ogoa esse respeito. que pade ser compulsada em sucessivos numeros
da revista IITrabalhos de Antropologia e Etnologia)).

19 No Muro da Pastoria foram efeetuadas duas eampanhas de trabalhos, dirigidas pela Ora. Teresa Soeiro,
Assistente da Universidade do Porto (SOEIIW 1986, 21-28).

20 Ver, por exemplo, um pequeno artigo de Ant6nio Montalvio (1972, 35-39).

21 Informa~CSes oriundas da CAmara Municipal de Chaves.
22 A esse respeito ver uma analise minueiosa da Croniea de Hydaeio (TkANOY 1974).

2J Estes trol¥os de via sAo por vezes atribuldos aepoea romana. £ possivel que a via romana tenha dcterminado 0
tral¥ado da estrada que se manteve em uso ate ao seeulo XIX. S6 um estudo de pormenor poderl\ responder a esta
questio.
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Foi ainda posslvel que parte dos objectos entllo descobertos recolhessem ao Museu da
Sociedade Martins Sarment024. Outro lote de pe~as ficou no mesmo Santullrio, ainda que em
mas c~ndi~5es de conserva~1I02S. Finalmente, urn terceiro conjunto foi oferecido ao Museu
Municipal de Chaves, onde podem ser observados26.

Como nllo podia deixar de ser, a esta~lIo arqueol6gica de S. Caetano mereceu a Mario
Cardozo um extenso artigo, onde sllo descritos 0 sltio, as estruturas descobertas e 0 material
mais significativo. Alias, 0 texto do arque610go vimarenense constitui, ainda hoje, a (mica
refer~n:cia bibliografica directa a este sllio.

Por via da placa de cinturllo, classificada como visig6tica por Mario Cardozo, outras
refer~ncias, nem sempre correctas e muito breves, t~m sido feitas a este local.

Ap6s Mario Cardozo, aparentemente mais nenhum estudioso se interessou directamente
pelo silio, que entretanto continuou a ser objecto de sucessivas destrui~5es, involuntllrias,
resultantes de melhoramentos introduzidos pela Confraria do Santuario. Entre os achados
decorrentes de novos desaterros, e de referir a descoberta de urn tesouro monetario romano
tardio27.

6. Deocri~io do oltlo

Na area do Santuario de S. Caetano existem toda uma serie de valores naturais, etnol6gi
cos e arqueol6gicos. que passamos a enumerar:

- de interesse natural ou paisaglstico assinalamos uma fonte com agua de boa
qualidade, muito procurada, e urn belo conjunto de seculares castanheiros;

- de valor artistico referimos uma pequena capela, de origem romllnica, uma
igreja de tra~a barroca (sec. XVlll). urn nicho, e urn cruzeiro, possivelmente da
mesma epoca;

- II etnologia interessa tambOm 0 silio, pois que al se realiza uma das mais
concorridas romarias e festas da regiilo de Chaves, que, segundo se diz, reune
anualmente milhares de peregrinos, muitos deles provenientes da vizinha Galiza.

- como vestigios arqueol6gicos inventariamos os seguintes:
a) Rulnas de urn edificio descrito e fotografado por Mario Cardozo. talvez restos de um

24 Infelizmente uma das petras mais interessantes, a conhecida placa de cinturllo (tvisig6ticol> foi recentemente
roubada, durante 0 assalto ao Museu da Sociedade, ocorrido em 1986,

25 As petras que se encontram no Santuario silo poucas, mas porserem metalicas, e por se encontrarem guardadas
num nicho-eapela, estio bastante deterioradas.

26 0 conjunto inicial do Museu de Chaves era tamMm composto por petras metalicas. A este pequeno nilcleo roi
acrescentada a cerAmica (fragmentos) recolhida nestes illtimos anos.

27 Agradecemos aOra. Manuela Delgado 0 contributo para aelaboratrllo destes paragrafos relativos acerAmica de
S. Caetano.
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pequeno templo da epoca da Reconquista Crista, que presentemente se encontra
soterrado. 0 sitio exacto onde jazem estas ruinas foi-nos indicado pelo Padre Baptista
(Est. /I n. J).

b) Estruturas pertencentes a diversas constru~oes,visiveis no corte do taiude sobranceiro
II igreja barroca. Sao muros de pedra granitica bem aparelhada, com solidos alicerces,
definindo num dos casos uma sala com pavimento de argila vermelha, bem batida,
(Est. /I n. 3).

c) A necropole que se desenvolve para noroeste e oeste das ruinas referidas em a) e b).
Uma parte significativa da necropole foi destruida ja neste seculo, ao desaterrar-se a
area envolvente de um cruzeiro tardio. Um outro sector da necropole, 0 mais periferico
foi tambCm afectado pela abertura de uma estrada de terra batida e pela floresta~ao

moderna.
.d) Vestigios de um forno de fabrico de cerAmica, atestado por restos de estruturas, por

uma camada singular 'de argila cinzenta, e por numerosos fragmentos de cerAmica
(Est. /In. 4).

e) Para alem destes quatro conjuntos de vestigios que acabamos de destacar, e possivel
observar outros indicios menos significativos e esparsos, nomeadamente estruturas
mal definidas, pedra aparelhada antiga amontoada aqui e acola, um sarcMago, e
outros elementos que se encontram espalhados por toda a area do Santuario.

7. A escava~io de 1981. Metodologia

Tal como foi afirmado na introdu~ao, dos diversos grupos de vestigios acima enumerados,
o mais amea~ado parecia ser a necropole, que se conservava a Oeste do possivel templo
alto-medievo.

De facto, II superficie do terreno observavam-se restos de sepulturas, numa zona a Leste de
uma estrada, e tambem a Oeste da mesma, no talude resultante da sua abertura.

Delimitaram-se pois dois sectores de interven~ao, segundo um unico eixo, cada um
agrupando um conjunto de valas, correspondendo a quadrados de 4 x 4 metros.

A Oeste da supracitada estrada foram abertas quatro zonas, EI, E2, FI e F2, separadas
por banquetas de I metro. A Leste foram escavadas 3 zonas, AI, A2 e B2.

Em todas, praticamente, as sepulturas definiram-se logo nos primeiros centimetros de
decapagem. Apos terem sido delimitadas, foram objecto de uma cobertura fotografica sistema
tica, tendo sido as tampas, quando existiam, desenhadas II escala i:lO, antes de serem
removidas.

Concluida a escava~ao cuidadosa do interior das sepulturas, foram estas desenhadas II
escala 1:20.

Foi operada uma cobertura final fotografica, em preto e branco e diapositivos.
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8. A escava~io. Resultados

157

Como primeiro resultado verificou-se que a necr6pole foi muito destruida, quer por
antigos trabalhos agricolas, quer pela arboriza~iio recente com pinheiros.

Assim, 0 enchimento da maioria das sepulturas foi violado ou profundamente revolvido
pelas ralzes das arvores.

Estas condi~lles, pouco favoraveis, limitam muito 0 valor das infer~ncias possiveis.
No total foram registadas 27 sepulturas, tendo sido escavadas 22.
A quase totalidade dos tumulos apresenta uma forma mais ou menos rectangular, salvo

um de tipo «cova». A maior parte das caixas rectangulares silo formadas por lages de granito ou
xisto, assentes no substrato rochoso. Em alguns casos a pedra foi substituida por tegula. De um
modo geral 0 fundo e escavado na rocha, embora possa ser, ocasionalmente, forrado com lages
ou tegula.

As dimensoes das caixas sAo variaveis, devendo corresponder, admitimos, ao tamanho
dos cadaveres que eram sepultados.

Estilo orientadas, sistemalicamente, ou de Oeste para Leste, ou de Noroeste para
Sudoeste. Infelizmente nilo possuimos dados que nos permitam esclarecer 0 sentido dessa
diversidade na orienta~ilo dos sepulcros.

Quanto ao modo de cobenura, encontramos dois sistemas: pequenas lages dispostas
transversalmente, ou tegula.

Niio se registou qualquer esp6lio ritual. Numa sepultura recolheram-se uma conta de
colar e um colchete em bronze. Em algumas apareceram pregos de ferro, indicando 0 uso de
caixoes.

Apenas numa foi observado esp6lio osteol6gico, um fragmento muito deteriorado de uma
calote craniana. Esta aus~ncia de restos antropol6gicos nilo surpreende numa area de solos
sillceos, acidos, derivados do granito.

9. Inventarlo das sepuIturas

Convendo dOl Itens

I. Zona de escaval1lio.
2. Orienta~ao.

3. Cobertura.
4. Descri~ao da caixa.
5. Esp6lio.

Sepultur. t

I. Quadrado 82.

2. ?
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3. Scm cobertura.
4. Cova escavada na rocha, de forma circular irregular, apresentando urn diAmctro aproximado de

O,37m, observando-se Uffi8 pequena lase situada sensivelmente a Norte. Profundidade: cerea de
O,20m.

5. Carvle de origem animal e vegetal.

Sepultura 2

I. Quadrado 82.

2. EI O.
3. Sem cobertura.

4. Sepulcro constituldo por uma caixa rectangular, do qual restaro cinco lages laterais e uma a
cabeceira. Comprimento de 2,lOm e largura de O,S6m. Profundidade Acabeceira O,40m e aos pes
O,30m. Fundo rochoso, apenas se observando 3 lages na cabeceira.

Sepultura 3

I. Quadrado 82.
2. E/ O.
3. Scm cobertura.

4. Sepulcro sub-rectangular. sendo a parede leste farmada pcla parede oeste da sepultura 2, e 0 lado
oposto por 31ages vislveis. Acabeceira nilo e visivel, havendo uma lage a fechar os pes. Comprimento
e largura visiveis: 2,OOm e O,42m, Fundo rochoso. Silo ainda visiveis 2 lages do fundo, aos pes.

Sepultur.4

I. Quadrado A I.

2. SEt NW.
3 e 4. Localizada no vertice norte da zona de escava~lo, nlo eviavel a sua caracteriza~lo, dcvido ao

facto de se prolongar sob 0 solo, para alem dos Iimites do quadrado.

Sepullur.5

I. Quadrado A I.
2. SI N.
3. Scm cobertura.

4. Escavada na rocha. de forma irregular. Comprimento: 2,20m; largura: variavel, entre O,SOm e O,4Sm;
profundidadc media: O,12m.

S. Sem esp6lio.

Sepultur.6

I, Quadrado Fl.
2. SEI NW.
3. Sem cobertura.
4. Caixa de lages, de forma sub-rectangular. muito dcstrulda pelas ralzesde urn pinheiro. Conservam-se

uma lage acabeceira e outra aos pes; das laterais restam apenas duas, e 0 fundo econstituldo por
quatro grandes lages. Ocomprimento: 1,8Sm: largura (cabeceira e pes): O,SOm e O,40m; profundidade
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(cabeceira e pes): O,45m e O,39m.
5. Sem esp6lio.

Sepultur.7

159

I. Quadrado Fl.
2. SE/NW.
3. Sem cobertura.
4. Sepulcro constituldo por uma caixa rectangular (7), do qual se observam apenas tres lages, uma vez

que a sepultura desaparece sob 0 solo, no limite do quadrado. Comprimento visivel: O,50m~ largura a
cabeceira: O,28m. Fundo rochoso.

5. Parcialmente escavada.
Sem esp6lio.

Sepultur.8

I. Quadrado Fl.
2. SE/NW.
3. Da cobertura restava uma tmica lage it cabeceira, disposta transversalmente.
4. Sepulcro, aparentemente formado por uma caixa rectangular, de que se conservam duas lages

laterais. uma de cada lado, assentes na rocha. nilo sendo posslvel fazer uma descri-;ao completa.
porque desaparece sob 0 soloda banqueta. Comprimento visivel: O,88m; largura it cabeceira: O,40m;
profundidade: 7. Fundo rochoso.

5. Sem esp6lio.

Sepultur.9

I. Quadrado F2.
2. SE/NW.
3. Sem cobertura.
4. Sepulcro constituldo por uma caixa sub-rectangular formada por uma lage acabeceira, duas no lado

sui, e outrasduas, mais duas pedras pequenas, no lado norte. Comprimento estimado: I.OOm; largura
(cabeceira. pes): O,34m e O,22m; profundidade: O.25m. Duas lages no fundo a cabeceira. Fundo
rochoso.

5. Calote craniana. muito deteriorada, e varios molares de adulto.

Sepullur. 10

I. Quadrado F2.
2, SE/NW.
3. Sem cobertura.
4. Sepulcro aparentemente formado por uma caixa rectangular. Silo visiveis duas lages sobrepostas a

cabeceira, mais uma lage enorme, ocupando todo 0 espa-;o visivel do lade suI. Verifica-se ainda. a
existhcia de uma pequena pedra do mesmo lado, completando 0 fecho da sepultura. Carece de mais
informa-;ilo, devido ao seu desaparecimento sob 0 solo da banqueta. Comprimento visivel: I m;
largura it cabeceira: 0,50 m; profundidade: 7. Fundo rochoso.

5. 7
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Sepultura 1J

I. Quadrado EZ.
2. SE/NW.
3, Sem cabeTtura.
4. Sepulcro constituldo por uma eaixa rectangular, de lages de xisto assentes na rocha, e pequenas

pedras de granita a reforc;ar a construc;ao. uma lage em cutelo acabeceira e outra aos pes. No lado
norte quatro lages maiores; no lado sui uma unica lage in situ. Comprimento: I.I2m; largura
(cabeceira. pes): O,70m e O.60m; profundidade: (media) O,60m. Existem duas lages no fundo, uma a
cabeceira e outra sensivelmente aos pes. Fundo roehose.

S. Tees pregos de ferro.

Sepultura 12

I. Quadrado E2.

2. SE/NW.
3. Da cabeTtura observam-se quatro lages, dispostas irregularmente e uma b~gula, na cabeceira. Com

primento: J,SOm; largura (aos pes): O,48m.

4. A sepultura, que entra no limite sui da vala nao foi escavada, pelo que naO e viavel a sua descri~ao

mais detalhada.

Sepultura 13

I. Quadrado E2.

2. SE/NW.
3, Da c~bertura observam-se duas lages de xisto, uma e transversal acabeceira, e outra longitudinal.

Comprimento visivel: O,90m; largura: O,56m.

4. NAo escavada, porque entra no solo do limite SE da vala. Parece, no entanto ser constituida por uma
caixa, talvez de forma sub-rectangular, formada por pequenas lages, refor~adas por pequenas
pedras.

Sepultura 14

I. Quadrado E2.
2. SE/ NW.
3. Acobertura, embora destruida, seria formada por tegula, ajulgar pelos vestigios que se conservaram.
4, Sepulcro constituido p·or uma caixa sub-rectangular, por tegula, protegido exteriormente por lages

de xisto e granito. Fundo forrado a tegula. Comprimento (aproximado): 2,OOm; largura (cabeceira,
pes): O,46m e O,30m. Para alem da tegula do. fundo, ja mencionada, existem ainda.duas lages de
granito, uma acabeceira e outra aos pes.

S. Sem esp6lio.

Sepultura IS

l. Quadrado E2.

2. SE/ NW.
3 e 4. A sepultura foi muito destrulda, mas a presenca abundante de tegula faz supor uma estrutura

idhtica ado tumulo 14.
5, Muita cinza e carvao,
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Sepultura 16

161

I. Quadrado E2.
2. SEt NW.
3. Da cobertura restam tr~s lases, dispostas transversalmente, mas liseiramente removidas.
4. Forma indefinida, pois que a sepultura foi muito perturbada. Fundo formado por lages de diversos

tamanhos.
5. Sem esp6lio.

Sepultura 17

I. Quadrado A2.
2. SEt NW.
3. Observam-se duas lases de granito, lonsitudinais.
4. Da caixa sepulcral apenas se distinguema lase dos pes, e uma lateral, uma vezque a sepultura entra no

limite da vala. Comprimento vislvel: 1,lOm; larsura estimada: O,30m,
5. Nilo escavada.

Sepultura 18

l. Quadrado A2.
2. SE/ NW.
3. Com cobertura.
4, Sepulcro constituldo por uma caixa sub·rectansular de lases assentes no substrato. Observam-se a

lage dos pes, e duas de cada umdos lados. A parte superior nilo ~ visfvel porque a sepultura entra no
limite da vala. Comprimento (observAvel): I,OOm; larsura (media e pes): O,40m e a,28m. Profundi·
dade: O,30m. Fundo forrado com duas lages.

5. Sem esp6lio.

Sepultura 19

l. Quadrado A2.
2. SEt NW.
3. Sem cobertura.
4, Sepulcro constituldo por uma caixa, aparentemente rectangular, de laSes assentes no subsolo rochoso,

destrulda na parte inferior. Acabeceira existe uma lage; do lade norte restam trhe duas sobrepostas;
o lado sui e definido por uma (mica grande lage, em xisto. Comprimento estimado: 1,20m; largura:
O,30m; profundidade (cabeceira, media, pes): O,38m; O,3Sm e O,6Sm. Fundo rochoso.

5. Sem esp6lio.

Sepultura 20

I. Quadrado A2.
2. E/O,
3. Sem cobertura.
4. Caixa rectangular formada por t~gula,lasesde xisto e granito. Comprimento visivel: 1,40m; largura

(superior, m~dia e pes): 0, 15m, O,20m e O,30m; profundidade: (superior. media e pes): 0.4Im; O,36m e
0,35. Fundo rochoso.
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5. Scm esp6lio.

Sepultura 11

I. Quadrado A2.

2. SE/ NW.
3. Scm cobertura.
4. Caixa sepulcral farmada por lages de granito, dUBs em cutela, acabeceira e aos pes, so se podendo

observar uma das paredes laterais. pais que a outra foi destrulda pela sepultura 26 que se Ihe

sobrepOs. Comprimento: 1,20m; larguras visiveis (cabeceira, media e pes): O,34m; O.26m e O.30m.
Fundo roehoso e urn8 lage na parte inferior.

Sepultura 12

I. Quadrado A2.
2. SE/ NW.

3. Scm cobertura.
4, Sepulcro destruido na sua metade inferior. Talvez de forma rectangular. Constituldo lateralmente

por cinco lages de granito, tres a Norte e dUBS a· Sui, e uma em cutela it cabeceira. Comprimento
visivel: I,04m; lacgura (cabeceira, media): O,64m e O,28m; profundidade (cabeceira, media): O,7Sm e

O,24m. Fundo de lages. SUbsiste uma lage na zona da cabeceira.
S. Pregos em ferro

Sepultura 13

I. Quadrado A2.

2. E/ O.
3. Cobertura de tegula.
4. Sepulcro constituldo por uma caix.a rectangular (7) formado por tres lages de granito: uma a Norte,

outra a Sui e outra 1\ cabeceira, assentes no substrato, nilo sendo posslvel fazer uma descrilj:ilo mais

minuciosa, porque entra no limite da vala. Comprimento vislvel: I,02m; largura (1\ cabeceira): 0,40m;
profundidade (1\ cabeceira): O,48m. Fundo forrado por lages de granito.

S. Quatro pregos de ferro.

Sepultura 14

I. Quadrado A2.

2. EIO.
3. Entra no limite SE, sendo apenas observavel 0 vertice da caix.a sepulcral, 0 que e insuficiente para

proporcionar qualquer descricilo. Ve-se parte de tres lages de granito, duas do lado norte e uma a.
cabeceira.

4. e S. Nao escavada.

Sepultura 15

I. Quadrado A2.

2. SEI NO.
3. Sem cobertura.
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4. Sepulcro muito destruido. conservando-se apenas a parte lateral direita. constituida portr~s lages de
granito, e a lage dos pes. Comprimento observAvel: 1.36m; largura observAvel nos pes: O,30m;
profundidade: (aos pes): O.29m.

5. Sem esp6lio.

Sepultur. 26

I. Quadrado A2.
2. SEI NO.
3. Sem cobertura.
4. Caixa sepulcral muito destruida. devido talvez it sua proximidade da superflcie. Verifica.-se uma

acumula~ilo de pedras it cabeceira, e conservam-se in situ. 4lages, uma acabeceira. e trh do lado
esquerdo SW. Comprimento observavel: 1,ISm: largura desconhecida; profundidade: O.47m.

S. Sem esp6lio.

Sepultur. 27

I. Quadrado A2.
2. SEI NO.
3. Sem tampa.
4. Sepulcro escavado na rocha. do qual apenas se observa uma pequena area dos pes. escondendo-se a

restante sob 0 solo a Noroeste da vala.
S. Sem esp6lio.

10. Espol\o

10.1 - 0 espolio proveniente de S. Caetano, dos trabalhos recentes, compreende
material resultante das escava~oes ou recolhido Asuperficie, em diversas areas da esta~ao.

Quanto ao que provem das escava~oeshlI que distinguir entre 0 originario das sepulturas e
o achado nos sedimentos que as envolviam ou cobriam. Nao ha interesse em discriminar os
fragmentos de cerAmica encontrados nas terras exteriores As sepulturas, pois que e manifesta
mente desprovido de contexto, remexido. Por isso, foi incluido no conjunto de material
cerAmico a que nos referiremos mais adiante.

Entre 0 espolio retirado do interior dos sepulcros, destacamos:

a ocorr~ncia de fragmentos muito pequenos de cerAmica comum, de cronologia
indeterminavel, em diversos tumulos.

a exist~ncia de elementos de adorno e vestuario, recolhidos na sepultura II, que se
resumem a duas pedras de colar (uma em vidro e outra de variscite, de cor verde) e a I
pequeno colchete em bronze.

a presen~a de pregos de ferro, recolhidos em diversos enterramentos.
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10.2 - 0 conjunto de material cerAmico remexido ou de superficie, recolhido em 1981,
no Santmlrio de S. Caetano, reduz-se a 50 unidades, de fabrico incaracterlstico, cronologia
incerta, formas geralmente indetermimlveis, devido iI aus~ncia de perfis completos e iI exigui
dade dos fragmentos.

Relativamente iI forma, podem-se distinguir 5 fundos de potes, I bordo (de prato?),
biselado para 0 exterior, e ainda I fragmento de um grandejarro com 0 bordo lobulado e colo
alto, ornamentado pord uas mold uras decoradas a dedo. Este ultimo e id~ntico, tanto na forma
como no fabrico, a urn fragmento encontrado nas Termas Romanas do Alto da Cividade ou de
Maximinos, 0 qual apresenta para alem da aludida decoraeilo, uma larga asa decorada com
suicos e incisoes, formando losangos.

Toda a cerAmica de S. Caetano e de fabrico comum, de pastas micaceas, com desengordu
rante composto essencialmente por quartzo, mica (incluindo biotite), e alguma cerAmica
molda, esta apenas presente em sete fragmentos de pastas alaranjadas. Predominam as pastas
cinzentas,rnais ou menos escuias, e"alguns fragment os incorporam uma argila de cor terrosa,
como e 0 caso da peea atras destacada. As superficies silo simplesmente alisadas, conservando
-se rugosas ao ta.cto.

Desconhecemos a cronologia desta cerAmica, e apenas podemos verificar a semelhanea da
decoraeilo do fragmento 0017 (81), Est. VI, com vasos de cerAmica comum de Conlmbriga,
atribuldos ao Baixo-Imperio ou de «cronologia incerta» ALARCAO, 1974).

11. Consideracoes finals

·As escavaeoes que realizlimos em 1981 em S. Caetano incidiram provavelmente sobre a
faixa periferica de uma necr6pole medieval, cujo ponto central estaria num edificio religioso
descoberto em 1942 e que hoje se encontra soterrado.

Por isto, e pela tipologia das sepulturas que devem ser inclufdas no horizonte dos tumulos
de lages, definidos pelos investigadores do pais vizinho, pensamos que a serie que exumamos
possa corresponder a uma fase tardia de enterramentosja dos sec. X e XII. Julgamos que os
tumulos orientados Leste-Oeste, e com elementos em tegula possam ser mais antigos (sec. X I
XI).

o muro detectado na vala F2 podera corresponder ao limite da necr6pole, que poderia ser
definido por urn muro.

No entanto, s6 0 estudo integral da necr6pole, do templo e do povoado permitira
esclarecer as questoes de ordem cronol6gica, que por ora ficam em suspenso.

De facto, apesar de todas as infelizes destruieoes ocorridas, acreditamos que a estaeilo
arqueol6gica do Santuario de S. Caetano e urn silio assaz interessante, cuja escavaeilo
exaustiva trara dados significativos para 0 conhecimento da Alta Idade Media do Norte do
pals.
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1 Localiza~o da necr6pole de S. Caetano na Peninsula Iberica.

1 Localiza~o da necr6pole de S, Caetano (Cartas dos S.C.E., folhas 21 e 34, Esc. 1:25.000).



ESTAMPA II
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Planta topografica do Santuario de S. Caetano com a localizaclLo das sondagens ede antigos achados (1 ruinasde urn
templo pre-romAnico (1), 2estruturas de habitacOes. 3sepulturas dispersas, 4vestigias de forno de cerAmica e 5 tcsouro
monetario do Baixo Imperio). (Esc. 1:1.500),
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ESTAMPA V
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Diversos tipos de bordos em cerAmica comum e 2 contas (urna de variscite e outra de vidro). (Esc. 2:3).



ESTAMPA VI
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Fragmento cerAmicodecorado, fragmento de peso de tearcom marca e diversos tipos de fundos de cerAmica comum.
(Esc. 2:3).



ESTAMPA VII

1 Aspecto geral da escava~ao .

.1 Fase de escavaclo da zona AI.



ESTAMPA Vlll

I Fase de escavaclLo da zona A2.

;1 Fase de escavaclLo da zon!l BI.



ESTAMPA IX

1 Fase de escavacilo da zona 82.

1 Aspecto das zonas E2 eEl.



ESTAMPAX

:1 Utensn~os em ferro, achados Da decada de 40 (CARDOSO, 1942), que se .conservamnas instalacoes do santuario.

1 Fase de escavacilo da zona F2.
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Escava~oes de Emergencia na Necr6pole Romana
da Cangosta da Palha

Manuela Delgado
Francisco Sande Lemos
Manuela Martins

Em finais de Setembro de 1987, trabalhos de profundos desaterros para obras de constru
~ilo, realizados num terreno situado na Cangosta da Palha, removeram grande quantidade de
pedras, tijolos e tegulas amistura com alguns fragmentos de ceramica romana. Alertados para
o facto, logo visitamos 0 local apercebendo-nos imediatamente que urn grande mimero de
sepulturas havia sido destruido, algumas das quais eram ainda visiveis num dos cortes feitos
pelas maquinas (Est. Ill-I).

Ao contrario do habitual, foi possivel interromper os trabalhos sem contratempos de
maior, pela circunstancia das obras se destinarem aconstru~ilo dum recinto gimnodesportivo
da propriedade da Universidade do Minho, a qual, nilo apenas concordou de imediato com a
interrup~ilo dos trabalhos, mas tambern contribuiu financeiramente para algumas das despe
sas feitas com a interven~ilo arqueol6gica, empreendida com 0 objectivo de salvar ainda parte
da necr6pole que se estendia de urn e de outro lado da via romana que de Braga conduzia a
Chaves e Astorga.

Desta necr6pole silo conhecidas outras sepulturas, mobiliario variado e estelas funera
rias J que permitem definir com alguma clareza uma vasta area de enterramentos correspon
dendo aos terrenos actualmente ocupados pelo Centro Comercial de Santa Cruz, Largo de
Carlos Amarante, Ediflcio dos C.T.T., Hospital de S. Marcos e Rua do Raio (Est. I).

1 Entre outros ver E. OLIVEIRA (1978, 20-44; 1980, 107·) 16); J. J. R. SOUSA (1966. 589-599; 1973); A. TkANOY
(1981); A. TItA;IlOVC LEROUX (1973. 177-231).
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As sepulturas perteneontes a esta necr6pole, ate agora conhecidas, silo sepulturas de
incinera~ilo com esp6lio em uso no alto imperio, como era 0 caso da sepultura intacta
encontrada junto ao Largo de Carlos Amarante, datavel de fins do sec. III infcio do sec. III
(DELGADO 1984, 179-189).

~elo contrario, as sepulturas agora escavadas silo sepulturas de inuma~ilo, certamente
tardias, ajulgar pela sua disposi~ilo, forma e aus~ncia de esp6lio, desde logo previsivel, alias,
dado o.contraste entre a escassez de ceramica e 0 grande numero cje tijolos e tegulas removidos
pelas maquinas.

A area ocupada por esta parte da necr6pole e de cerca de 2874m2, distribuida por dois
tabuleiros com uma diferen~a de cotas de cerca de 2m: 0 tabuleiro a norte com 1060 m2 e 0

tabuleiro a sui com 1724 m2 (Est. II).
o desaterro feito pelas maquinas destruiu a quase totalidade das sepulturas deste tabu

leiro suI. As poucas detectadas ou escavadas foram abertas il cota absoluta de 185,67m e cota
relativa de 2,60m.

As sepulturas do tabuleiro norte, muitas das quais ainda feridas pelas maquinas, foram
abertas il cota absoluta de 187,47m e il cota relativa de 6,80m.

Os trabalhos de salvamento efectuaram-se prioritariamente nesta plataforma norte onde
as sepulturas estavam ainda relativamente preservadas. Para efeito de registo arqueol6gico, 0

terreno recebeu a designa~ilo provis6ria de Cangosta da Palha (BRAI CPA 87) e foi previa
mente quadriculado, segundo a orienta~ilo do norte magnetico, em valas de 5x5m. As sepultu
ras escavadas foram designadas pela letra E.

A julgar pela media de sepulturas encontradas por vala a necr6pole era muito vasta e 0

numero de sepulturas destruidas pelas maquinas ultrapassava as tr~s centenas.
A generalidade das sepulturas seguia a orienta~ilo WoE.
As sepulturas escavadas no tabuleiro norte foram abertas na alterite, podendo, desde ja,

destacar-se dois grupos principais:
- no primeiro, a alterite foi escavada il profundidade media de 1,20 mate tomar a forma

duma cova rectangular ou ovalada. Este grupo incluia covas apenas cheias de terra; outras
cobertas por uma fiada simples ou dupla de tijolos; outras ainda com coberturas identicas e
paredes forradas de tijolos.
- no segundo grupo, a alterite foi escavada ate cerca de O,Sm. As paredes desta cavidade eram

forradas com tijolos, pedra, ou pedra e tijolos na parte superior, formando uma especie de
caixa cujo fundo era constituido pela pr6pria alterite ou por fiadas de tijolos. Algumas
apresentavam uma cobertura feita de tijolos ou pedras. Uma destas caixas era em forma de
telhado de duas aguas rematado por imbrices.

Varias destas sepulturas contiveram caixoes de madeira, revelados pela presen~a duma
finissima camada mais escura (constituida pelos residuos da madeira) desenhando a forma do
caixilo; pela posi~ilo dos pregos que uniam as tabuas e nalguns casos mesmo pelas cantoneiras
que as consolidavam.

Nenhuma delas possuia 0 esqueleto ou outro qualquer vestigio do corpo inumado. Na
sepultura n.· 17 foram, todavia, detectados vestigios do vestuario sob a forma de tenuos fios de
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Duro localizados junlo da cabeceira.
A publica~ao do conjunlo desla necr6pole esI,; previsla para 0 numero 5 da revisla

«Cadernos de Arqueologia», de homenagem ao Exm? Senhor C6nego Dr. Luciano dos
Sanlos, a sair em 1989.
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ESTAMPA 1

localiz8cllo da necropole e trac;:ado provavel da via ramana (Esc. 1:10.000)



ESTAMPA II
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Plano parcial da necr6pole (Esc. I:S\l) e cortes de duas sepulturas (Esc. 1:20).
BRACARA AUGUSTA

NECROPOLE

"[angosfa da Pafha"



ESTAMPA llJ

1 Sepulturas em coite no perfil.

1 Vista parcial da necr6pole.



ESTAMPA IV

I Sepulturas representadas no plano parcial (Est. II).

1: Potinho encontrado oa sepultura E34.
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Noticia preliminar sobre 0 Salvamento no quarteidio da
Rua Gualdim Pais

Manuela Delgado

1. Introdu~io

Tendo side chamados a dar urn parecer sobre a viabilidade de obras de constru~ao a
realizar pela Camara Municipal de Braga no interior dum quarteirao situado no centro
hist6rico desta cidade, com vista II recupera~ao das respectivas casas, consideramos indispen
savel proceder a sondagens jlrevias, dada a proximidade duma zona habitacional importante
dacidade romana, ajulgar pelas ruinas existentes no claustro do Seminario de Santiago e pelos
restos de mosaicos encontrados no antigo Campo das Carvalheiras e Cardoso da Saudade (Est.
I, n.O 8).

Bsta interven~ao rodeou-se de particulares dificuldades resultantes de tres factores
principais:

- a area a escavar, ja de si restrita, era ainda reduzida pela presen~a dum po~o, dum
pequeno anexo para arrumos e de arvores de fruto;

- a impossibilidade de utilizar maquinas para remo~aodos entulhos que se acumulavam
no limite oeste do terreno e impediam 0 alargamento da escava~ao nessa direc~ao;

- a falta de espa~o para acomoda~aodas terras saidas das valas e a impossibilidade de as
retirar sem a utiliza~ao duma maquina.

Mas 0 maior prejuizo adveio da circunstancia de termos sido obrigados a interromper a
escava~ao para acorrer ao salvamento das sepulturas postas a descoberto pelas obras de
desaterro efectuadas na Cangosta da Palha. (Ver noticia preliminar neste numero).

o prolongamento destes trabalhos de salvamento e a chuva copiosa que entao caiu
obrigaram-nos ainda a entulhar as valas abertas, antes de terminar a escava~ao, para evitar
acidentes previsiveis dada a exist~ncia de crian~as na zona.
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2. A eseava~io

Sa)vamento de Dracara Augusta - Salvamento no quartelrOo do rUG Guo/dim Pais.

A area destinada lis constru~5es da Clmara Municipal e hoje ocupada por quintais
separados por muros de propriedade e dispostos em tr~s plataformas com cotas respectivas de
188.20, 187.50 e 186.40.

A nossa interven~lio incidiu sobre a plataforma superior, (mica cujo acesso era directo e
ainda por ser aquela que maiores probabilidades apresentava de conservar algumas rufnas
dada a sua cota mais elevada.

A area total prevista para a interven~lio nesta plataforma era de c. 90m2. Para efeitos de
registo 0 terreno recebeu a designa~lio provis6ria de BRA GP (Est. II).

Nela se implantou uma quadrieula com a orienta~iio Nj S, constitufda por valas de 3x4m.
Entre as valas GI-G2e G3-G4foideixada uma banquetade lmeentreas valas GI-G3e G2-G4
urna banqueta de 2m, dada a presen~a do po~o moderno entre essas duas ultimas valas e para
poupar uma laranjeira que se encontrava entre GI e G3.

A escava~iio de G4 logo revelou a presen~a de canos modernos e grandes perturba~5es

devidas, certamente, II constru~iio do po~o. Nestas circunstlncias e dada a falta de espa~o para
movimenta~lio de terras, decidiu-se entulha-Ia e utilizar a sua area para recolha das terras
removidas de G3.

As escava~6es das restantes valas pOs a descoberto urn conjunto de rulnas romanas e
vestigios de oeupa~6es posteriores cuja rela~lio nlio e facil de estabelecer em cOilsequ~ncia das
grandes destrui~Oes e revolvimentos havidos e das circunstlncias, ja referidas, em que se
processou a interven~lio.

Aquelas destrui~6es foram particularmente vastas e profundas no sector G3, 0 qual por
isso mesmo e dado ser nossa inten~iio alargar a escava~lio para norte, nlio apresentaremos
nesta noticia preliminar. Limitar-nos-emos, de momento, a referir que neste sector foram
encontrados restos de duas canaliza~6es,parte de uma cal~ada e dois pilares, urn dos quais «in
situ» e outro reutilizado na constru~lio dum muro tardio id~ntico ao muro 4encontrado em GI.

A cal~ada e os pilares pertenciam a uma constru~lio da I~ metade do seculo I como
indicam os fragmentos de lucerna e numerosos fragmentos de cerlmicas e vidros provenientes
das camadas mais fundas e da I~ pavimenta~lioda cal~ada (Est. VII-I).

A escava~5es realizadas nos sectores GI e G2 puseram a descoberto urn compartimento
pavimentado com argila batida contiguo a urn hipocausto (Est. VII-2).

Este pavimento, que designamos por SI, e rematado por urn friso de 4 tesselas e tern uma
s6lida prepara~lio constitufda por uma camada de fragmentos de pedra, tijolos e tegulas
argamassados com alterite, assente directamente sobre a rocha. A area do pavimento ate agora
descoberta e de 9,50m2. Desconhecem-se, todavia, os seus limites a Sui onde parece continuar
sob 0 muro moderno de divislio da propriedade, e a Oeste onde uma forte perturba~lio,

certamente relacionada com a constru~lio das habita~5es circundantes, destruiu parte do
pavimento e do muro 2 que 0 limita a Norte (Est. IV-I).

Outra destrui~lio deste pavimento se verificou no sector GI, no lngulo formado pelos
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muros 1 e 2, a qual atingiu tambem este ultimo muro de que resta apenas uma pedra de
assentamento implantada na alterite. S6 a escava~ilo da banqueta entre os dois sectores
permitiria determinar a extensilo da dita destrui~ilo que foi profunda a julgar pelos enormes
remeximentos e reduzidos vesdgios detectados em toda a metade norte do sector GI.

Os muros 1e 2, que limitam esta area pavimentada, respectivamente a Leste e Norte estilo
implantados no solo natural de granito, cujas irregularidades foram, por vezes, aproveitadas
para apoio das pedras de assentamento dos muros quando nile a pr6pria alterite talhada para
as receber. 0 muro MI, de O,46m de largura tem de altura conhecida apenas O,30m; 0 muro M2
com a mesma largura apresenta uma altura de 0,95m. A const&u~ilo de ambos e identica e
pouco cuidada: as pedras, de diferentes dimensoes e talha grosseira estilo dispostas irregular
mente, apresentando entre si numerosos intersdcios, preenchidos por pequenos fragmentos de
pedra e tijolo.

Condguo ao pavimento de argila e do lade norte de M2 encontra-se um hipocausto que
designamos por S2, cujo pavimento de lajes esta acota relativa de 2,33m.

Oeste hipocausto apenas se conservaram 0 arranque e as duas ou tres primeiras fiadas de
quatro colunelos, todos os outros tendo sido destruidos, assim como grande parte da tijoleira
em que assentavam. Esta foi colocada sobre uma camada regular de pequenas pedras fragmen
tadas, que assentavam directamente na alterite.

A area do hipocausto posta a descoberto e de 3,50m2. Exceptuando 0 lade sui onde a
tijoleira e colunelos se encontram bem adossados a M2, nile foi possivel determinar os
restantes limites pela necessidade que houve de entulhar as valas abertas, comoja foi referido.
Pode dizer-se, todavia, com seguran~a, que 0 hipocausto se estende para oeste, como deixa
perceber 0 respectivo perfil onde e vislvel um pequeno murete de tijolos (ml) que estaria
adossado a M2. 0 mesmo aconteceria para norte cujo perfil revela a presen~a dum colunelo
(Est. IV-2). Mais dificil de compreender eo seu comportamento para leste, pois nile cremos que
o muro 3 constituaesse limite, como pode pareceraprimeira vista, nile s6 porque ajun~ilo das
lajes do hipocausto com 0 muro e muito grosseira e irregular, mas tambOm pelo muro em si
mesmo, mais largo e mais grosseiro que os dois anteriores e colocado obliquamente a M2.

Este muro 3com orienta~ilo NEI SO,tem 0,52m de largura e eleva-se ate c. 0,96m,junto da
extremidade onde aparece interrompido. 0 aparelho e muito pouco cuidado e os grandes e
numerosos intersdcios deixados pelas pedras mal afei~oadas incluem numerosos fragmentos
de tijolos a mistura com fragmentos de pedra. Encosta a M2 por intermCdio duma grande
pedra bruta irregular emais larga que 0 pr6prio muro. Aparentemente 0 muro 3 nile assenta
nas lages do hipocausto, que se ajustam a ele duma forma muito imperfeita e mesmo incom
pleta, dado que s6 ocasionalmente atingem a base do muro. £ por isso que, embora nile
possamos ainda determinar-Ihe a funcionalidade e cronologia, consideramos improvavel que
ele constitua 0 limite leste do hipocausto. Alias, a presen~a de uma grande quantidade de
fragmentos de tegula e tijolos partidos na camada 5 a Leste de M3 sugere que 0 hip!3causto se
prolongaria para leste ate MI (Est. IV-2 e 3). S6 a escava~ilo da banqueta poderla confirmar
esta hip6tese se a destrui~ilo produzida neste sector tivesse poupado ai alguns vestigios.

No sector GI foi ainda encontrada uma canaliza~ilo que designamos por Cl. Segue na
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direc~ilo N/ S, paralela a MI e prolonga-se pelo sector G3 onde e detectllvel numa extensilo
aproximada de 1,30m. Teria, por conseguinte, um comprimento provavel de Sm. Era consti
tuida por uma base de grandes lages, assentes directamente na alterite, algumas das quais se
encontravam intactas e outrubastante fragmentadas ou simplesmente ausentes. Era ladeada
por um murete de pequenas pedras regulares assentes sobre parte das lages da base (m2). Do
lade oeste este murete estava adossado a MI. 0 murete do lade oposto nilo foi detectado neste
sector. Aparece, todavia, em G3 onde constitui 0 unico vestigio da canaliza~ilo.

Assente sobre esta canaliza~ilo encontrava-se um muro tardio, designado por M4. Tem
O,62m de largura e a altura conhecida e de apenas O,30m. Encosta a MI, seguindo na direc~ilo

0/ E. Apresenta um aparelho muito grosseiro constituldo por blocos de pedra presumivel
mente reutilizados, II mistura com pedras pequenas e regulares consolidadas por pedra muito
miuda e fragmentos de tijolo. Muito provavelmente alguns blocos de pedra deste muro foram
roubados junto do perfil este que ele nilo chega a atingir.

3. Cronologia

A grande quantidade de material proveniente da escava~iloconfirma uma longa ocupa~ilo

do sltio desde os inlcios do seculo I d.C. ate aos nossos dias. Estas sucessivas ocupa~oes nilo
pouparam as constru~oes anteriores e provocaram revolvimentos profundos em toda a area,
como 0 estado de conserva~ilo das ruinas denuncia e 0 registo estratigrafico documenta.

Cllmo ja referimos, tais revolvimentos atingiram as camadas mais profundas, em conse
qu~ncia do que todo 0 material se apresenta muito misturado e a cerAmica anormalmente
fragmentada.

No sector G2, de que nesta noticia particularmente nos ocupamos, apenas os estratos 6e 7,
correspondentes, respectivamente, II prepara~ilo do solo de argila e do assentamento das
tijoleiras do hipocausto podem dar-nos a garantia de nilo terem side violados. 0 material al
encontrado, que poderia datar-nos a constru~ilo daqueles compartimentos, reduz-se, todavia,
a raros pequenos fragmentos de cerAmica comum romana de cronologia indeterminada.

Nestas circunstAncias, de momento, podemos apenas afirmar a presen~a de uma ocupa~ilo

romana a apartir dos princlpios do seculo I d.C. atestada pelos vestigios arquitect6nicos e por
abundantee variado material da opoca, encontrados no sector G3 (Est. V-I a 6).

Uma provavel grande remodela~ilo na area levou II constru~ilo de um edificio de que nos
restam, no sector G2, as rulnas ja descritas. Esta constru~ilodeve ter tido lugar no decorrer do
seculo IV considerando:

I - a aus~ncia sistematica de material romano do Alto Imperio neste sector, em fla
grante contraste com 0 que acontece no sector G3;

2 - a presen~a significativa de fragmentos de vidro (Est. V-7 e 9) e moedas do seculo
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IV no estrato 5 de 02, espesso estrato correspondente it ocupa~ilo e destrui~ilo deste
compartimento aquecido;

3 - a presen~a, a meio da area do hipocausto - e a uma cota onde a camada 5 ja parece
confundir-se com a base da camada 2 - de fragmentos de diversos exemplares de
pratos da forma 3 em fabrico foceiano (Late Roman C) e fragmentos pertencentes a
diferentes vasos de ceriimica cinzenta, que atestam uma ocupa~ilo do edificio ainda
durante os seculos VI VI (Est. V-9 ell).

A posterior ocupa~ilo da area ate aos nossos dias e confirmada pela presen~a abundante
de ceriimica medieval e moderna (Est. V-10).
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Localiza.,io das areas de intervenc;Ao no Ambito do Salvamentode Rraeara Augusta: 1 Cardoso da Saudade; 1 RUB de

N~ S~ do Leite; 3 Quinta do Fujacal; 4 Zona das Carvalheiras: 5 Termas romanasdo Alto da Cividade; 6 Semim\rio de

S. Tiaga; 7 Zona do Antigo Quartet das Carvalheiras e 8 Salvamento do Quarteirllo .da rua Gualdim Pais (Esc.
1:5.000).



ESTAMPA II

115,(10

Roo O,m

tn.50

181.111

Afonso Henriques

•

119.1.

Area de intervencllo e zonas de escavacio (Esc. 1:500).



ESTAMPA III

,-,-

,
.<0 .
~-"

..

• HURETEI

~ FR4GH.orT!GULA OUTIJOLURII

15I TUOI.£lRA 00 HIPOCAU$TO

IlllIIIII T1JOlElRA DE ASS[HTAH~TO DOS [OlUHHOS

m (OlUNHOS

5lJ ROCIIA GRulTICA

r:;::] -'lHRlTE

~ SOLO (IE AROILA B.&.Tl(lA

~ HSSH.oI.S

~ TIJOmRA. DE (ANAllH~40

BRACARA AUGUSTA
RUA DOM

GUALDIM PAIS

PLANTA FINAL

Plantas dos sectores 01 e G2 (Esc. 1:50),



ESTAMPA IV

(Corte OESTE)

(Corte ESTE)

Cortes estratigraficos do sector 02 (Esc. 1:50).

-n.'.



ESTAMPA V

1

( 3

(~ 4

, I'V /8

,I ~~
10

___ 7 11

Desenho de esp6lio cerAmico ..e vltnco (03) (Esc. 1,3)



ESTAMPA VI

1 Aspecto do local antes da realiza~.il.o das sondagens.
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1 Aspecto das estruturas encontradas na zona G3.

2. Aspecto das estruturas encontradas na zona G2.
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o «Diccionario de Artes e Officios» de Gregorio Jose de
Seixas

Jose M. Lopes Cordeiro

De uma forma resumida, podera dizer-se que uma das condi90es necessarias para se
avaliar 0 nivel de desenvolvimento de uma sociedade, numa'determinada epoca, reside no
conhecimento e no dominio que os seus contemporAneos possuiam dos processos tecno16gicos
subjacentes Aprodu9ao dos bens que intervem na esfera de circula9ao dos produtos.

Durante 0 Antigo Regime, as inova~oes tecnol6gicas entao introduzidas nalgumas indus
trias eram nao apenas guardadas com todo 0 sigilo, como a sua revela~ao ou a emigra~ao dos
operarios que nelas trabalhavam poderiam ser gravemente punidas. Apesar de todos estes
obstaculos, os relatos de viajantes ou a pr6priaespionagem industrial, constituiam uma pratica
corrente, contribuindo nao poucas vezes para aquilo que poderiamos considerar uma auten
tica transferencia tecnol6gica.

Urn outro aspecto desta questao encontra-se relacionado com a compreensao (ou nao)
pelos governantes da epoca, da necessidade de se lan9arem as bases de uma cultura eientifica e
tecnica, que servisse de suporte ao desenvolvimento econ6mico entao reclamado, ao mesrno
tempo que possibilitaria a forma9ao do capital humano indispensavel para a Prossecu9aO
daquele objectivo. Oeste modo, principalmente ap6s a segunda metade do seculo XVIII
assiste-se, nos paises mais desenvolvidos da Europa (ou naqueles onde 0 lluminismo conquis
tara mais adeptos no poder), ao aparecirnento de urn vasto conjunto de revistas, dicionarios e
obras de canicter enciclopedico, entre as quais pontifica a conhecida Encyclopedie, ou Die
tionnaire raisonne des seiences, des arts e des metiers, de Diderot e d'Alember!.

Num trabalho recentemente publicado, 0 seu autor interrogava-se sobre algumas questoes
que nos parecem essenciais para uma cabal compreensao do impacto produzido por toda essa
literatura, em particular de obras como a Eneiclopedie: para altErn dos bloqueios geralmente
Jocados - politicos esociais -, que peso se poderd atribuir aos seguintes:preparar.ilo Mcnica,
de empresdrios. tecnicos propriamente ditos e operdrios? A que grupos sociais chegariam as
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obras de cardcler geral como a EnclclopOdie. ou mesmo oU/ras de cardCler mais especializado?1
Tentar encontrar qual 0 papel efectivo que a EnciclopOdie, e outras obras semelhantes,
desempenharam no nosso pais, podera constituir uma interessante Iinha de investiga~iio que
nos permitira avaliar 0 ambiente intelectual existente entre os governantes e no meio empresa
rial portugu~s daquele periodo, no que respeira aos conhecimentos tecnol6gicos.

Quanto II divulga~iio da EnciclopOdie entre n6s, sabe-se que ela se encontrava nalgumas
bibliotecas do Reino, ap6s a implanta~iio do Liberalismo. Em rela~ao aos particulares,
problema mais dificil de resolver, a consulta dos arquivos da Inquisi~ao podera fornecer alguns
elementos, dado que as suas vitimas eram obrigadas a indicar a constitui~ao das respectivas
bibliotecas. Por exemplo, Ant6nio Juliao da Costa, futuro cilnsul em Liverpool e urn dos
pioneiros na introdu~ao da maquina a vapor em Portugal, ao ser denunciado IIlnquisi~ao em
1804, revela possuir urn exemplar da Eneiclopedie na sua biblioteca2. Etambern admissivel que
os estrangeiros vindos para Portugal ao longo da segunda metade do s.culo XVIII, e que
estiveram Iigados a importantes empreendimentos industriais (Stephens, Locatelli, Ratton,
Vandelli, entre outros) tivessem conhecimento daquela obra e de outras do mesmo genero.
Quanto lis obras de caracter mais especialisado, e manuais tecnicos, temos tambern conheci
mento que urn industrial bracarense, proprietario da fabrica de sinos Rebello da Silva,
orientava a sua actividade produtiva de acordo com 0 Tralte ThOorique et Pratique des
Proportions Harmoniques et de la Fonte de Cloehes, da autoria do abade de Fismes e
pUblicado em Fran~a no ano de 1765.

A historiografia contemporiinea tern encarado 0 surgimento do surto industrial pomba
Iino como uma resposta lis dificuldades da crise de ouro e da produrlio colonial, e nao tanto
como resultado de uma vislio anticipada ou urn esJorro voluntdrio relacionado com as luzes da
Europa3. Podera afirmar-se, no entanto, que esse surto industrial beneficiou da divulga~aode
uma eultura eientiflea e teeniea, que 0 despotismo esclarecido procurava entao aproveitar,
quer pelos tecnicos e empresarios entao contratados, quer pelas obras estrangeiras que naquela
epoca circulavam entre nos. No cntanto, a circulat;ao deste conhecimento cientifico e tecnico,
para alem dos circulos atnis referidos, seria muito Iimitado, mesmo inexistente, se tivermos em
considera~ao 0 elevado indice de analfabetismo que grassava entre a popula~ao portuguesa da
epoea.

o Dieclonario de Artes e Offleios que Greg6rio Jose de Seixas foi enearregado de elaborar
pela Portaria de 22 de Setembro de 1812 representa urn significativo indieador da exist~neia.

I MENDES, Jose M. Amado (1988): A «Enciclopedia)) como fonte para a hist6ria da industria no seculo XVIII,
Rev;slQ PortuguesQ de Hisujria. toma XXIII, Coimbra, p. 90.

2 SANTANA, Francisco (198B): Ant6nio JuliAo da Costa, 0 homem que introduziu a maquina a vapor em
Portugal e no Brasil, His/oria, Ano X, of 104, Lisboa, p. 63, Ver tambem A.N.T.T.: 1nquisi~ao de Lisboa; nf 13525,
citado por F, Santana.

3 MACEDO, J. Borges de (1951): A situa~lloecon6mica no tempo de Pombal, Lisboa, p. 122 da 2~edi~ao (1982).

Cadernos de Arque%gia, Serio Il, 4, 1987, pp. 203·207



Documentos. 205

por parte do Estado, de urn interesse em acompanhar a produ~ao do conhecimento cientifico e
tecno16gico, tal como ja ha muito se verificava alt!m-fronleiras. 0 facto de essa determina~ao

regia ter sido tomada numa conjuntura nacional particularmente adversa apenas vern real~ar a
sua sigularidade. Podemos, no entanto,levantar algumas interroga~5es a esse interesse que a
Coroa tera manifestado, dado que a razao apontada para a nao edi~ao do Dlcclonario tera sido
a falta de meios financeiros 4, 0 que apenas se compreende se a iniciativa de 0 publicar
pertencesse exclusivamente a urn particular.

Urn maior conhecimento de elementos biograficos relativos a Greg6rio Jose de Seixas
poderia auxiliar-nos a esclarecer as interroga~5es atras levantadas. De acordo com Joao
Baptista da Silva Lopes, sabemos que era natural de Silves, onde nasceu a 27 de Janeiro de
1763, e quefaleceu em Lisboa, em 27 de Janeiro de 1830. Segundo 0 mesmo autor,frequenrou a
universidade de Coimbra com excel/enres credilOs. vindo aformar-se em medicina, que passou
a exercer em Lisboa. (...) Foi incumbido pelo Governo da composifilo de hum Dicciondrio das
Artes e Officios. em que trabalhou nilo pouco; masfaltando-Ihe os socorros pecuniarios, nilo
foi por dianre esta obra tilo inreressante como necessaria5.

Apesar de nao ter conseguido editar 0 Dlcclonario de cuja elabora~ao foi incumbido,
Greg6rio Jose de Seixas legou-nos a tradu~ao parcial de uma importante obra que, segundo
ele, resolveu publicar em quanro nilo posso colher todas as instruflJes. que me slio indispensa
veis para formar 0 vasto edificio de toda a Industria Nacional, a qual dedicou ao Principe
Regente, 0 futuro D. Joao VI. A selec~ao desta obra, a Introdu~io Il Technologla, ou ao
conhecimento dos officlos mecanicos, Fabrlcas, e Manufacturas6, de Johannes Beckmann7,

pelo significado que este autor ocupa na hist6ria da tecnica e da tecnologia, e bern reveladora
dos objeclivos que norteavam 0 pensamento do responsavel pela edi~ao do Dlcclonario.

Na advertencia do editor, Greg6rio Jose de Seixas apresenta algumas ideias que nao s6
nos permitem conhecer melhor a sua personalidade, como os requisitos que ele pretendia
preencher com a edi~ao do Dlcclonario. De facto. com a tradu~ao e edi~ao daquela obra,
Greg6rio Jose de Seixas pretendia apresentar aos seus compatriotas 0 grande quadro de tilo
instrutivo Diccionario (p. VI), ou seja, as linhas gerais da obra que ele pr6prio estava
encarregado de elaborar.

4 LOPES, JoAo Baptista da Silva (1841): Corografia ou Memor~a Estadistica, e Topografica do.Reino do
Algarve, Lisboa, p. 430.

5 Idem, pp. 429-430.

6 Gregorio Jos~ de Seixas apenas publicou os prlnc:fplos aerals de tec:noloa1a tendo, no entanto, anunciado que as
32 artes compreendidas no comp~ndio de tecnologia do professor de Gottingen iriam ser publicadas em numeros
soltos para malor uttlldade de cada artlsta.

7 Johannes Beckmann, catedrAtico de filosofia e de economia rural em Gottingen, disclpulo de Linneo em
Uppsala e viajante infatigAvel, foi quem definiu as bases da «(tecnologial), termode que foi ocriador. Asua Beltraaezur
Geschlchte der ErOndunaen (Hlstdrlo dos Invenroes. Descobertas, e Orlgens), publicado originalmente em Leipzig
entre 1780 e 1805, constitui urn marco fundamental na historia da t~cnica e da teconologia.
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Destacando 0 facto de que ao contfllrio do que se verificava noutras na~oes, por exemplo,.
a Inglaterra, que ele via como 0 exemplar modello de loda a induslria (p. VIII), so em a nossa
Peninsula (Ialvez que pela suafertilidade, e espirilo guerreiro) vemos huma grande falla desla
casla de obras (p. IX), Greg6rio Jose de Seixas justificava a edi~lio da Technologia de
Beckmann para que os seus compatriotas se convensessem da possibilidade de huma uniao
syslemalicadasArlespralicascomasScienciasespeculalivas(p.X).Nlio deixa de ser
interessante assinalar ja naquela epoca a exist~ncia de uma preocupa~lio em eliminar a
tradicional barreira entre a teoria e a pratica. Alias, ela manifesta-se tambem noutros autores
coevos, como Jose Bonifacio de Andrada e Silvas que, segundo Ruy Gama, talvez tenha sido 0

primeiro a utilizar a palavra «tecnologia•• em portugu~s9.

Em 1813, Greg6rio Jose de Seixas apenas possula sele resposlas de alguns dos cincoenta e
sele Offcios lO, que entrao na Casa dos Vinlee QualTO desla Cidade de Lisboa(p. X). Tambem
nlio Ihe tinham sido ainda entregues os mappas do Eslado aClual das Fabricas, Manufacluras
do Reino (p. X) ", para a elabora~lio dos quais tera contado com a colabora~lio dos Governa
dores do Reino, 0 que, a ter-se realizado, constitulu urn aut~ntico inquerito industrial.

Os elementos que actualmente dispomos sobre 0 D1ccionarlo de Greg6rio Jose de Seixas
nlio nos permitem avan~ar noutras interpreta~oes. Se a nlio edi~lio daquela obra resultou da
falta de meios financeiros, da recusa de colabora~lio, ou de qualquer outro motivo, slio
questoes em rela~lio as quais s6 a investiga~lio futura podera responder.

8 SILVA, J, B. Andrada e: Mem6ria sabre a necessidade e utilidade do plantio de novos bosques em Portugal.
9 GAMA, Ruy (1983): ~ngenho e Tecnologia, S. Paulo, p. 39.

10 Ao dirigir 0 seu inquerito As Corporacoes 0 autor testemunha uma vez mais, a importAncia que aquelas ainda
assumiam oa estrutura industrial portuguesa dos fioais do Antigo Regime.

11 lmportaria saber se existia alguma reiacilo ou contacto entre·Greg6rio Jose de Seixas e a Junta do Comercio a
qual tinha ja encarregado Jose Acursio das Neves de elaborar urn mapa estatlstico das «fabricas estabelecidas na
cidade de Lisboa e comarcas do Reino)), e que aquele apresentou nas suas «(Variedades sobre objectos relativos as
Artes, Comercio e Manufacturas consideradas segundo os princlpios de Economia Political>, vol. I, pp. 181-219.
Parece existir aqui uma duplicac;ao de iniciativas coincidindo no tempo, dado que os elementos recolhidos por Acursio
das Neves abarcam 0 periodo comoreendido entre 20 de Setembro de 1811 e 29 de Julho de 1813. Ha, no entanto, urn
aspecto comum a salientar que foi 0 de ambos terem tido dificuldades em obter a colaborac;ao solicitada aos
magistrados locais.
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Materiais provenientes de dolmens de Escariz, Arouca
(escava~oes de Domingos de Pinho Brandao)

Vitor Oliveira Jorge

l. Introdu~io

Em 4 de Maio de 1957, no jornal «Defesa de Arouca», publicava Domingos de Pinho
Brandilo uma nota intitulada «0 fen6meno megalitico em terras de Arouca», em que relatava
sumariamente os trabalhos que havia feito na freguesia de Escariz, daquele concelho.
Permitimo-nos transcrever, dela, os seguintes passos:

«Aproveitei (...) alguns dias de ferias da PAscoa para fazer uma pequena sondagem a
algumas sepulturas megaliticas existentes em terras do Concelho. Escolhi, para come~ar, a
zona compreendida entre os lugares da Venda da Serra e das Alagoas da freguesia de Escariz
(...).

«Silo muitas as sepulturas megaliticas do nosso Concelho, que se localizam sobretudo nas
freguesias de Escariz, Fermedo, Chaves e A1bergaria. Contam-se vArias dezenas (...).

«Infelizmente muitas dessas sepulturas foram completamente destruidas. Na toponimia
local M ainda nomes que nos falam da sua existencia no passado. Algumas foram destruidas
hA poucas dezenas de anos ou recentemente. Outras foram destruidas parcialmente (...).

«Nos trabalhos realizados examinei apenas sete sepulturas.
«Todas elas se encontravam violadas e algumas quase totalmente destruidas. A sondagem

tornou-se bastante dificil e trabalhosa em virtude de se conservar, em algumas, bastante
perfeito, com excep~ilo da parte central, 0 lumulus (...). Das sete mamoas apenas urn d61men
conserva todas as pedras e urn outro conserva os esteios e parte da mesa.

«Nos outros encontram-se somente fragmentos ou vestigios dos esteios. Nos doi~ que se
conservam em melhor estado, silo evidentes tambOm os sinais de pilhagem: as pedras
encontram-se violentamente deslocadas, a terra estA misturada sem distin~ilo e 0 esp6lio
encontrado e diminuto e muito fragmentado (...).

«(...) foi pobre 0 esp6lio encontrado: contas de adorno em xisto, pequenos fragmentos de
cerilmica, muito espalhados, machados de pedra polida, alguns imperfeilos e incompletos, e
fragmentos de facas de silex».

Infelizmente, os resultados deslas escava~oes manliveram-se ale hoje ineditos.
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Em Maio de 1979 pudemos percorrer a area de Escariz onde Pinho Brandl\o trabalhara
vinte anos antes, e na companhia de urn dos seus colaboradores: 0 Prof. Carlos Alberto
Ferreira de Almeida, nosso colega da F.L. V.P. Ali observamos urn grupo de oito monumen
tos, distribuldos, para SE de Alagoas, no sentido NW-SE, ao longo de urn caminho que,
partindo de Alagoas, passa pela Venda da Serra e vai entroncar com a estrada para Arouca (v.
"Carta Militar de Portugal» na esc. 1/25.000, folha 154 - S. Jol\o da Madeira). Na nossa
disserta~l\o de doutoramento (JORGE 1982, 473), referlamo-nos genericamente a tais mamoas
com estas palavras: ,,0 primeiro nucleo de dois monumentos situa-se a cerca de 500 m para SE
de Alagoas,junto a urn cruzamento de caminhos; urn deles e 0 que apresenta esteios pintados e
gravados l . Cerca de 700 m mais a SE, do lado oposto do caminho inicialmente referido,
situa-se uma outra mama8, com uma evidente estrutura litica de revestimento; mais adiantc, a
cerca de 250 m, e do lado leste do caminho, outro nucleo de dois monumentos, urn muito
destruido, 0 outro com 0 d61men ainda em relativo born estado, parecendo corresponder a uma
pequena cAmara poligonal, do mesmo tipo da do monumento decorado (as restos do corredor
nl\o eram visiveis, em ambos as casas); a mamoa conserva uma altura bastante pr6xima da
original, e encontra-se revestida par coura~a petrea. Outro nucleo de dais monumentos
situa-se ja para suI de Coval, a cerca de 900 metros do anterior; e, ainda para sui deste, numa
zona mais elevada, encontra-se a ultimo dosque visitamos. Obviamente, na area deverl\o
existir muitos mais)2.

Entretanto, contactamos muitas vezes com D. P. Brandl\o, grande conhecedor do conce
Iho de Arouca, de onde e natural, tendo ficado acordado que aquele autor prepararia urn
trabalho sobre as d61mens desse territ6rio autarquico, muito rico em megalitos, uma vez que,
segundo 0 mesrno investigador, atingiriam quase a meia centena3. Estabeleceriam, assim,
como que urn elo de continuidade, pelo menos em distribui~l\o geografica - juntamente com
as monumentos da zona da Feira, Castelo de Paiva, Cinfl\es e Resende (J ORGE 1982,469-471)
-, entre os dolmens da regil\o meridional do distrito do Porto e os dos planaltos do Norte da

I Referimo-nos 80 d61men cujas pinturas e gravuras Coram estudadas e publicadas por E. Shee Twohig (1981,

149. fig. 34).
2 Segund·o Fer'nando A,P. Silva, 56 na freguesia de Escariz existiram 41 mamoas. (SILVA 1986,59. not8 26).

Re~entemente aquele cOmputo suhiu para49 SILVA 1987b).
J Informa~llo pessoal. Na nossa disserta~o de doutoramento (JORGE 1982,473474), com baseapenas emdados

bibliograficos, certamente muito incompletos, faz(amos refer!ncia aos seguintes monumentos do concelho de Arouca:
- Anla de Casal Mau, na freguesia de Santa Eulalia. Apesar de considerada monumento nacional, por decreta de
Junho de 1910, foi destrufda em 1951 com 0 tim de se aproveitar as lajes para esteios de vinha (inf. contida num
relat6riode Seminario apresentado em 1975 AFaculdadede Letrasdo Porto por Filomeno Soares da Silva). Segundo
Fernando Silva (1986, 52), (mio sendo vlsivel 0 d61men propriamente dito devido aos esteios terem sido retirados, a
mamoa continua aexistin); - nafreguesiade Albergariadas Cabras, na Serra da Freita, existem varios monumentos,
dois dos quais,junto ao posto de radar, referidos por F.S. Silva. Em Dezembro de 1985 tivemos oportunidade de, na
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Beira Litoral e do Noroeste da Beira Alta. Esse texto seria publicado pelo Grupo de Estudos
Arqueol6gicos do Porto, ou na serie dos seus «Trabalhos», ou na revista «Arqueologia». Ao
mesmo tempo, D. P. Brandilo entregou-nos (em 1981) 0 esp6lio das suas escava~oes em
Escariz, cuja observa~ilo e descri~iio realizamos, documentando-o em fotografias e desenhos,
que se destinavam a mencionada publica~il04. Acontece que outros estudos de maior vulto
foram ocupando 0 autor, cujo precario estado de saude nilo deixa infelizmente adivinhar
quando tal original podera, final mente, vir ter as nossas maos. Eis por que, no interesse da
ciencia.. acbAmos por bem dar a estampa 0 resultado das nossas observa~oes, sob a forma desta
pequena nota, decorridos que foram trinta anos sobre as primeiras escava~oes em Escariz.

E dizemos «primeiras» porque de bA alguns anos a esta parte (1983) que Fernando
Augusto Silva iniciou a concretiza~ilo de um projecto de estudo dos megalitos da regiilo de
Arouca, por sugestilo nossa, e em resposta a uma solicita~ao do I.P.P.C. no sentido de se salvar
o patrim6nio megaHtico da regiilo, para cujo estado de abandono os pr6prios jornais haviam
alertado a opiniao publica. Desse projecto resultaram ja diversos trabalhos, para os quais
reportamos 0 leitor interessado em integrar 0 tema desta n6tula numa informa~ao mais vasta5,
que nao e nossa pretensao rever aqui. 0 objectivo deste estudo e,tao s6, publicar os materiais
mais importantes exumados por D. P. Brandao, prestando ao mesmo tempo uma singela
homenagem a este esfor~ado investigador, a quem a arqueologia, e sobretudo a epigrafia e
hist6ria da arte do Norte de Portugal muito devem.

Uma das falencias deste trabalho reside na nomenclatura utilizada para designar os
monumentos escavados, constante das etiquetas que acompanhavam as pe~as. Tal nomencla-

companhia deste ultimo estudioso, observar algumas mamoas dessa area, com destaque para 0 d61men da Portela da
Anta, escavado por F.A. Silva. Trata-se do monumento que G. e V. Leisner( 1956, tafel33), designam como «Mamoa
da Junqueira)), e de que apresentam planta e foto (esta, na tafeI49); - na freguesia de Man~ores, mamoas do Monte

Castelo, referidas por Pinho Leal (1837); - na freguesia de S. Miguel do Mato,lugar de Belece, sitio da «Mamoela)),
existem tambem mamoas, mencionadas por F.S. Silva: - na freguesia de Chave, encontram-se igualmente mamoas, a
que aludem vArios autores; tambem nas freguesias de Janarde e Covelo de Paiva existem destes monumentos
(informa~aode A.A. Huet B. Gon~alves). De facto, em Dezembro de 1985, F.S. Silva conduziu-nos ao local do alto de
Campelinho, na area de Regoufe, daquela ultima freguesia, onde pudemos observar algumas pequenas mamoas que
poderiam canter cistas, e que constituem urn nucleo de muito interesse. De referir ainda que Gon~alvesda Costa (1977
e 1979), menciona uma anta em Vergadeleas, Trope~o, considerando-a de dimensoes monumentais (1977, 23);
tratar-se-a, talvez, da de Casal Mau. No vol. II da mesma obra, ao abordar 0 mosteiro de Arouca, refere mamoas
citadas em documenta.;:ao medieval (1979, 508). Por seu turno, na monografia de Fermedo - Aspectos da sua

Histdria, A. Azevedo e D. Moreira citam, em varios passos, Pinho Leal, que reCere a existencia de mamoas nos
arredores de Mosteiro, e no Monte do Coruto, em Cabe.;:ais, bern como de urn d61men no Monte de Borralhoso,
naquela freguesia (AZEVEDO e MOREIRA 1973,42,214 e 219).

4 Estes documentos, de que apenas guardamos c6pia, foram entregues, juntamente com as materiais, ao autor
das escava.;:oes.

s Consuite-se, ah~mdo texto ja citado oa nota 2, do mesmo autor (SILVA 1984, 3745; 1987a, 77-91; 1987b; 1987c,
21-38; 1988).
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tura baseia-se, em alguns casas, nos nomes dos proprietarios dos terrenos em que as mamoas se
encontram (<<Mamoa do Tio Manue!», «Mamoa do Sr. Ferreira Gome,,>, «Mamoa do Sr.
Pinho»), havendo agora, no quadro do estudo em curso por F. A. Silva, que tentar articular
essa mesma nomenclatura com a do novo inventario realizado por este ultimo investigador.
Para alem disso, e de desejar que 0 manuscrito de P. BrandAo venha umdiaa ser publicado, por
conter decerto informa90es de interesse que sumamente importam a urn mais completo
conhecimento do megalitismo desta regiAo.

AHas, M muito que se impoe revitalizar os estudos megaliticos na area central do pais
(referimo-nos II zonagem, evidentemente arbitraria, adoptada pelo I.P.P.C.); a sua parte
setentrional e particularmente importante para 0 pr6prio esclarecimento do megalitismo do
Norte de Portugal (isto e, ao norte do Douro). Por isso temos manifestado todo 0 nosso apoio II
execu9Ao de projectos como os de F. A. Silva, Eduardo Jorge Lopes da Silva (que, na
sequ~ncia de Prospec90es, vai agora iniciar escava90es em Tendais, CinBes) e, mais recente
mente, Ana Bettencourt (que se propoe proceder ao estudo da Serra do Arestal, abarcando
parte dos concelhos de Vale de Cambra e Sever do Vouga). Perante 0 lamenthel atraso que se
tern verificado na publica9Ao p6stuma do volume sobre as Beiras dos «Megalithgraber», da
autoria de Vera Leisner, e estimulante que varios outros investigadores portugueses estejam
apostando na pesquisa do megalitismo da regiAo «Centro», como Raquel Vila9a, Domingos
Cruz e Senna Martinez.

2. Os materiais

Por monumentos, e a seguinte a distribui9Ao dos objectos observados:

Mamo_ do Mamoa2de Mamoll do Mamoal de «Mamols de Mamo. do Sr.
Tlo Manuel Alvl.de Sr. Pinho Alvlade Alvi.da» Ferreira Gomes

5 micr6litos 2 micr61itos I pendente em . 193 cantas J coxa em 179 cantas
geometricas geometricas variscite disc6ides Tacha meta- discoides

em xisto morCiea, polida em xisto

I lamela de silex I frag. de lamina em Ilameia em I conta sub-cilln-
silex com retoques silex driea em quartzo

leituso

J pequeno Machado 196 contas disc6ides
polido em xisto

I grande Machado I pequena lasea
palido residual em jaspe
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Mamoa do Mamoa 2 de Mamoa 1 do Mamoa 1 de ccMamoas de Mamoa do Sr.
Tio Manuel Alviada Sr. Pinho Alviada Alviadall It'errelra Gomes

I cristal de quartzo

I lasca residual de I fragmento de
quartl.o objecto de pedra

polida

2 fragmentos de I fragmento de
bordos de vasos vasa ceramico
ceramicos, feitos sem interesse
a torno particular

c. de uma vintena
de fragmentos de
vasos cerarnicos.
sem interesse parti-
cular {pequenas di-
rnensoes; alguns
sao do mesmo
vaso. mas nilo
colam; urn tern
sinais de tarnal

I frag. de mineral
(oxido de ferro '!)

5 amostras de car-
vila de madeira

De notar as datas apensas as diversas amostras:
Mamoa do Tio Manuel - 25.IV.1957;
Mamoa 2 de Alviada - 27.IV.1957;
Mamoa I do Sr. Pinho - 26.1V.1957;
Mamoa I de Alviada - 26.IV.1957;
Mamoa do Sr. Ferreira Gomes - 26.IV.1957.

Segue-se uma descri,iio mais detalhada de algumas pe,as de maior interesse.
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2.1 MicroUtos georn"tricos

Classificados pelo metodo G.E.E.M. (1969, 355-366).

Varia.

N~ Dlmensaes
d. Provenlincia Deserl~lo Materia-

Ordem -prima comp! lar•. esp.

I Mamaa do Trapezia assimetrico com 3,2 1,3 0,3
(Est. II, Tio Manuel truncatura maior alongada Silex ern ern ern

nf 4)

2 3,4 1,2 0,2

(Est. II, Idem Idem Idem ern ern ern
n." 3)

3 2,7 1,1 0.4

(Est. II, Idem Segmento largo Idem ern ern ern
of 7)

4 2.7 1,1 0,3

(Est. II, Idem TriAngulo isosceles Idem ern ern em
of 2)

5 2,6 0.8 0,4

(Est. II, Idem Idem Idem ern ern ern
0,0 5)

6 Trapezia assimetrico
(Est. II, Mamaa 2 de com truncatura maior Idem 2,4 I 0,3

n,o I) Alviada alongada (proximo do trapezia ern em ern
simetrico)

7 Segmento largo (assim6trico) 1,9 1,2 0,3
(Est. II, Idem (fragmentado oa extrem. distal) Idem ern ern ern

n.O 6)
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Lamelas e lamina

217

As primeiras distinguem-se das segundas de acordo com 0 criterio de Merino (1969, 18)
(larg, das lamelas info a 1,2 em).

N~ Olmens&es
de Provenlbcla Oescrl~lo Materia·

Ordem -prima comp lar•. esp,

Lamela de se~ao trapezoidal
.

I sem retoques (8 ex.cep~ao

(Est, 111 Mamoado de uma pequena encoche SUex. 9,8 1,1 0,3

n~ I) Tio Manuel no bordo direito em em em
do reverso). Na ex.tremidade

distal, resto de c6rtex..

Lamela de se~ao

2 Mamoa I do triangular, fragmentada Idem 2,4 I 0,3

(Est. 111 Sr. Pinho em ambas as ex.tremidades, em em em
nf 2) sem retoques.

Fragmento de lAmina

3 Mamoa;2 de de se~ilo trapezoidal, Idem 1,9 I,S 0,7

(Est. II Alviada com retoques no bordo em em em
nf 8) direito do reverso
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2.2 ArtefaclOs de pedra (ou mineral) po/idos

Vdr;a.

N~ Dlmensftes
de Provenllncla Descrl~lo Materia-

Ordem -prima compo larR· esp,

Machado palido de contorno
sub-trapezoidal alongado
e sec~io sub-rectangular

1 Mamaa do (a tender para 0 circular); Rocha 15,7 5,6 4,5
Tio Manuel (forma irregular); metam6rfica em em em

(Est. IV) tailla largo, fragmentado;
gume convexo. dissimetrico;

estado de conservaclLo regular.

Pequeno machado polido
2 de contorno sub-cUptico

Idem alongado e se~ao sub- Silimanite 6,5 2,1 1,3
(Est. III -rectangular; lalla ponteagudo, em em em

estceila: gume rectilloea; born
n,o 4) estado de conservacilo.

Enx6 de contorno
3 ((Mamoas de sub-rectangular alongado Rocha 14,1 3,3 2,7

Alviadau e se~ilo quadrangular; lallo metam6rfica em em em
(Est. V) largo. gume rectilineo; estado

de conserva~ao regular.

Pendente sub-rectangular 3,5 1,6 0,4
4 (de cantos arredondados), em em em

Mamoa I do fragmentado na base (do Variscite
(Est. III Sr. Pinho reverso), com DiAmetro

perfura~D.o distal tronco- max. e minimo da
n!'3) ~6nica, praticada a perfura~D.o:

partir do anverso. 0,7 cm;O,2 cm

- Contas de xisto:
5 179 contas disc6ides, Dia. mMio:

achatadas, com perfura~io Xisto; 0,35 cm - 0.6 cm
(Est. VI-2) Mamoado central circular; I conta quartzo Esp. media:

Sr. Ferreira Gomes sUb-cillndrica (quartzo) leitoso O,05cm..(),2cm
com perfura~io central - Conta de quartzo:

cilfndrica Dim.: O,4cm
Esp.: 0,4 em

6 193 contas disc6ides, DiAmetro mMio:
Mamoa I achatadas, com perfura~io Xisto 0,35 cm

(Est. VI-I) de Alviada central circular Esp. media:
0,05 em-D, I em

Mamoa2 196 contas disc6ides,
7 de Alviada achaladas, com perfura~ao Idem Idem

central circular
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o esp6lio dos monumentos de Escariz atnls descrito - bern como, alills, 0 que tern
resultado das escava~oes recentes - enquadra-se bern no que se conhece para Norte do Douro.
Tomando a Serra da Aboboreira como ponto de referencia, tambern ali sao abundantes os
micr6litos geometricos, mais raras as pontas de seta (que ocorreram apenas em Cha de Parada
I (JORGE e BETTENCOURT 1988), nao estando auserites os machados e enx6s, bern como as
laminas e lamelas e, ate, as contas de colar achatadas em xisto, embora estas sejam raras6.
Material de adorno em variscite surge tambem na necr6pole aboboraica7. £ poss1vel que a
menor abundancia com que as oferendas funenlrias aparecem na Aboboreira - se atendermos
ao mimero de monumentos ja escavado - se deva ao facto dos d61mens desta ultima terem
sido mais intensamente violados, como alias se comprova pelo seu generalizado eslado de
rulna (com algumas excep~oes, como Cha de Parada 1, Mina do Simao, Cruz de Ferro I ou
Outeiro de Ante I, que foram precisamente os monumentos mais ferteis em materiais
arqueo16gicos).

Aguardamos com expectativa a continua~ao dos trabalhos em Arouca e a publica~ao

detalhada de todos os resultados dos mesmos para termos uma visao de conjunto mais perfeita.
Esperamos, entretanto, que esta breve nota possa ser de alguma utilidade para esse objectivo.
Estudar os materiais antigos existentes em colec~oes particulares e museus, e reiniciar escava
~oes com nova metodologia. mais exaustiva e rigorosa, sao duas tarefas que devem ir a par. e
que sao a melhor forma de dar continuidade e, simultaneamente, de prestar homenagem, aos
pioneiros do estudo do nosso megalitismo, entre os quais, sem duvida, ha que incluir Domin
gos de Pinho Brandao.

Porto, Junho de 1988.

6 Ocorreram em CM de Parada 1 e 3 (JoRGE e BHTENCOURI 1988).

7 Acabamos de receber os resultados das analises das duas contas de materia verde descobertas em Chi de Parada

4 (JORGE e MOREIRA 1987. 40~SO). Trata~se, mais uma vez, de variscite (agradecemos a A.A. Huot de Bacelar
Gonc;alves. do Instituto de Antropologia da F.C.U.P.. esta informac;ao).

Cadernos de Arque%gia, Serie 11,4, 1987, pp. 21 I~226



220

BIBLIOGRAFIA

Varia.

AZEVEDO, A. eO. Moreira (1973) - Fermedo - Aspectos do sua Histdria, Porto (ed. de autor)
COSTA, Gontralves da (1977 e 1919) - Historio do Bispada e cidade de Lamego, Lamego (ed. do autor), 2 vols.

G.E.E.M. (1969) - Epipah~olithique - Mesolithique. Les microlithes geometriques, Bulletin de 10 Societe Prehistori-

que FranfQlse. 66. E.T. Paris; pp. 355-366.

J oaoE, V. O. (1982) - Megalitlsma do Norte de Portugal: 0 Vislrilo do Porto - as Monumemos e IJ sua Problemdtica

no Contexto Europeu, Porto, Faculdade de Letras (diss. de doutoramento, policopiado).
JORGE, V. O. e M. MOREIRA(1987) - Escava~io da Mamaa 4 de Chi de Parada (Bailo, 1987), Arqueologia, 16,

Por'o, pp. 40-50.
JORGE, V. O. e A. M. S. BETTENCQURT(l988) - Sondagens arqueol6gicas na Mamoa I de Chi de Parada (Bailio,

1987), Arque%gia, 17, Porto, pp. 73-ll8.
LEAL, Pinho, (1837) - Portugal Antigo e Moderno, lisboa.
LEISNER, G. e V. LEISNER (1956) - Die Mega/ithgraber der Iberisehen Ha/binse/: Der Westen, Berlim, Walter de

Gruyter.
MERINO. J. M. (1969) - Tip%gia Litiea, Munibe, XXI (1-3).

SILVA, F. A.P. (1984) - A arte parietal do D61men da Aliviada - Escariz, Aveiroeoseu Distrito, nf 33. Aveiro, pp.

37-45.
- (1986) - Monumentos megallticos da freguesia de Escariz (Arouca). Ponto da situa~ao a luz dos primeiros

trabalhos, Traba/hos de Antrop%gia e Etn%gla, XXVI (1-4), Porto, pp. 51-74

- (1987a) - Escava~Ao da Mamoa 2 da Aliviada (Alviada) - Escariz. Arouca, 1984, Arque%gia, IS, Porto, pp.
77-91.

- (1987b) - A necr6pole de ((tumuli» da Aliviada (Alviada), Escariz-Arouca: uma primeira abordagem, comunica

~lio apresentada ao VI Co/Oquio Portuense de Arque%gia, Porto (no prelo).
- (1987c) - Caracterlsticas do Megalitismo na freguesia de Escariz (Concelho de Arouca), Aetas das I Jornadas de

Histdria e Arque%gia do Conee/ho de. Arouea, Arouca, pp. 21-38,
- (1988) - 0 megalitismo da bacia do Arda e 0 seu relacionamento com 0 meio flsico - contribui~ao para urn

modelo explicativo locacional, comunica~lioapresentada ao I Co/Oquio Arqueo/dgico de Viseu, Viseu{no prelo).
TWOHIG, E. Shee (1981) - The Megalithic Art of Western Europe, Oxford, Clarendon Press.

Cadernos de Arque%gia, Serie 11,4, 1987, pp. 211-226



ESTAMPA I

..·•·•·.••ir~:=~<C~~::(
............ <~~.~:>

1 Localiza~lo da arca oode se situam as monumentos de Escariz

2 Area da freguesia de Escariz sumariamente prospectada pete Butor em 1979 (Carta militar n,O 154. Esc, 1:25000).
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Micr61itos geometricos (1 a 7) e fragmento de lAmina (8) dos dolmens de Escariz (Esc. 1:1).
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Lamelas (l e 1), pendente em variscite (3) e Machado polido (4) dos dolmens de Escariz



ESTAMPA IV
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Machado polido da «(Mamaa do Tio Manuel,) (Escariz) (Desenho de 5.0. Jorge).
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Enx6 de uma das «mamoas de Alviada) (Escariz) (Esc. 1:1) (Desenho de S.D. Jorge).



ESTAMPA VI

I

o 2 em

Contas de colar. maioritariamente em xisto. de d61mens de Escariz (FOlOS I.ca.A.s.).
2
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N6tula Sobre 0 D6lmen da Barrosa (Caminha, Viana do
Castelo)

Vitor Oliveira Jorge

1. Introdu~io

o d6lmen da Barrosa, popularmente conhecido como «Lapados Mouro,,>, e urn dos
monumentos megaliticos mais imponentes e bern conservados do Norte do pais, sendo, alem
disso, urn dos melhores exemplos portugueses de anta de corredor indiferenciado. Esta
indiferencia~ao, diga-se desde ja, refere-se sobretudo II planta, na qual se nota, a partir da
entrada, urn alargamento progressivo da galeria, alargamento esse que continua, ininterrup
tamente, ate II extremidade interior da camara. Ja no que toea ao al~ado, camara e corredor
encontravam-se bern diferenciados, uma vez que 0 segundo era nitidamente mais baixo do que
a primeira; todavia e possivel que tal corredor se dispusesse <,em escada», isto e, diminuindo
tambern progressivamente de altura entre a· camara e a entrada.

Monumento nacional, ha muito classificado e sinalizado, e alvo de frequentes visitas por
se encontrar num local acessivel, natural e que 0 Servi~o Regional de Arqueologia da Zona
Norte tenba mandado, em 1984, elaborar uma nova planta do mesmo, a qual permitiu
conhecer melhor a extensao do co~redorl. A presente nota serve essencialmente para divulgar
esse dado, chamando ao mesmo tempo, mais uma vez, a aten~ao para a importancia deste
monumento, nao s6 no contexto dos d61mens do vale do Ancora e do Minho em geral, como,
ate, de todo 0 pais, como acima deixamos entrever.

Localiza-se no concelho de Caminha, freguesia de Ancora (antigamente, freg. de Gonti
nhaes), na margem direita do rio do mesmo nome, a alguns metros para sui da estrada (E.N. n."
305) que se dirige para Ponte de Lima, no sllio da Barrosa (ocupado por urn pinhal no tempo de

I 0 levantamentofoi realizado por uma equipa constituida por Isabel Silva, tecnica superior do S.R.A.Z.N. e por
Vladimiro Pires e Jose Manuel de Freitas Leite. Ao Servic;:o Regional de Arqueologia da Zona Norte agradecemos a
autorizac;:Ao para publicar a planta do monumento.
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M. Sarmento), numa propriedade murada. Encontra-se assinalado na «Carta Geol6gica de
Portugah> na escala de 1/50.000 (folha 5-A). Segundo a «Carta Militar de Portugah> na escala
de 1/25.000 (folha 27), as suas coordenadas geogrlificas silo as seguintes:

41° 48' 28" Lat. N.
0° 16' 56" Long. E. Lx.
Altitude aproximada do local: 1O-20m.

Ainda segundo a «Carta Geol6gica de Portugah>, acima citada, acha-se implantado em
formacaes de terraco fluvial ou praia elevada de 15-25m (Q4~), na proximidade de granitos
alcalinos, de grilo medio ou fino a medio. Eessa rocha, compreensivelmente, a materia-prima
do monumento. De notar que nilo silo muito frequentes, na zona setentrional do pals, os
d6lmens localizados a cotas tilo baixas, e em formacaes de idade quatermlria. Todavia,
relativamente perto (c. de 1,5 Km para leste), 0 d61men de Vile assenta tambem em formacaes
aparentemente de terraco fluvial de 15-25m (v. «Carta Geol6gica» acima citada); nilo muito
longe (c. de 2,5 Km para sudoeste), mesmo junto ao mar e sobre granitos alcalinos, situa-se a
Mamoa da Eireira, a C. de 20m de altitude absoluta. As escavacaes que v~m sendo realizadas
ultimamente neste monumento, por Eduardo J.L. da Silva, t~m um enorme interesse, ate para
comparalYao com 0 d61men da Barrasa, uma vez que nos revelam uma estrutura com cAmara e
corredor indiferenciados, mas cujos esteios se encontram todos amesma altura, e oio com 0

corredor mais baixo, OU, mesmo, com 0 dispositivo «em escada» que os Leisner presumiam ter'
existido no d61men de que tratamos (LEISNER 1938 = 1977,102, tafel VI; LElsNERe LEISNER
1956, 22, nota 4, tafel 78)2.

M. Sarmento, 0 primeiro arque610go a escavareste monumento (em 1879), a que se refere
num artigo publicado em 1895/96 (SARMENTO 1933, 89-99)3, diz-nos que «camara e galeria
tem side revolvidas muitas vezes pelos sonhadores de tesouros», pelo que 0 unico esp6lio que
encontrou consistiria numa «machadinha de diorite», fragmentada, numa ponta de seta de
«sflex», em «metade duma conta de azeviche de forma oblonga, perfeitamente polida», em
alguns fragmentos «de louca grosseira e requeimada», e em «alguns fragmentos de telha
romana». Aduz ainda que os esteios da cAmara, assentes no «salim), te:m 3m de altura, e que «(8

galeria, de 4,20m de comprido, (...) nilo segue· em linha recta, mas quebra um pouco para
nascente». Que as suas observacaes esdveram muito longe de esgotar a informaciio potencial

2Comunica~io de Eduardo Jorge L. da Silva. da Universidade Portucalense. A Sociedade Portuguesa de
Antropologia e Etnologia, em 21 de Abril de 1988.

3Neste artiga, 0 autor reCere-ae ainda aAnta do Pinhal do Santo, de Vile, e A((COVa da Moura», na bou~a de
Fraiilo, perto de Aspra, alem de outros monumentos da regiilo. De notarque entre os fragmentos cerAmicos recolhidos
por M. Sarmento se encontrava um pequeno caco com decora~Ao campaniforme, a que nos referiremos adiante:
acha-se exposto no Museu da Sociedade Martins Sarmento em GuimarAes (N UNES 1951, 196). Porcuriosidade, cite-se
urn op6sculo da autoria do General Mesquita Machado, intilulado ((0 D61men da Barrosa» e edilado no Porto, por
Magalhiles e Moniz, edilores, em 1898; lrala-se de uma disserlacilo prolixa sobre os mais variados assunlos, oa qual, s6
na pag. 96 e seg. se enconlram alguns dados objectivos sobre 0 d61men, sem grande valia.
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deste monumento, provaram-no as escava~iiesde Castro Nunes (de 1948), dadas a conhecer em
dois artigos publicados em 1951 e 1955 (NUNES 1951, 196-204; 1955, 154-159). De facto, este
ultimo arque610go encontrou ainda varias pontas de seta, uma lAmina de silex, um machado
polido de diorite, entre outros materiais, tendo detectado tambem tr~s lajes insculturadas no
interior da estrotura dolmenica, de muito interesse no contexto da nossa arte megaUtica, e
actualmente em exposi~iio no Museu do Instituto de Antropologia do Porto. Entretanto, na
sua tese de doutoramento, de 1938,G. Leisner tinha incluido um excelente (para a epoca).
desenho da planta e sec~lIo do d61men (LEISNER 1938 =1977). Mais recentemente, E. Shee
Twohig publicou um decalque preciso das gravuras existentes naquelas lajes (SHEE 1981, 146,
fig. 27). Quanto a n6s, na sequ~nciade Susana O. Jorge, que havia estudado as pontas de seta
exumadas no d61men da Barrosa (J ORGE 1978, 99-175)4, inserimos uma descri~lIo sucinta do
monumento, do seu esp6lio e da sua arte na nossa disserta~iio de doutoramento, de 1982
(JORGE 1982).

2. A arquitectura dolm6nlca

A cAmara teria nove esteios (Cal a Ca9) imbricados, isto e, dispondo-se cada um em
diagonal e apoiado no seguinte, II excep~lIo da laje de cabeceira, na qual todos se escoram. Esta
ultima, fragmentada, distingue-se tambem dos restantes ortostatos da cAmara por se encontrar
em posi~lIo sub-vertical, enquanto que aqueles se apresentam inclinados para 0 interior, por
forma a facilitar a cobertura desse espa~o sepulcral. A planta da cAmara e poligonal irregular,
sendo dificilmente redutivel a uma forma geometrica e padronizada; no entanto, podemos
dizer que e sub-rectangular (ou, se quisermos, ov6ide), mais comprida do que larga. De facto,
mede (II cota actual do enchimento, produto de entulhamentos sucessivos), cerca de 2,20m de
largura II entrada, tendo, ao fundo,junto II cabeceira, cerca de 2,40m de largo; a parte media e
terminal (de quem vem do corredor) e, porem, mais ampla, atingindo os 3,20m. 0 compri
mento maximo e de cerca de 3,40m.

A tampa e de formato sub-rectangular, com cerca de 3,70 por 3,40m, e uma espessura
maxima (lado norte, aproximadamente) de O,70m. Actualmente, a maxima altura interior da
camara e de cerca de 2m (entre a base da tampa e 0 topo do enchimento, ou chilo actual), mas
sabemos por M. Sarmento que os esteios, em parte cobertos pela mamoa e pelos entulhos
interiores, t~m cerca de 3m de altura. Se considerarmos, pela leitura da planta e dos al~ados,

4 A autora descreve as pontas de seta descobertas por J. Castro Nunes, depositadas no Museu do Instituto de
Antropologia da Faculdade de Ciencias do Porto (em numero de quatro)e urn exemplar, em xisto, existente no Museu
da Sociedade Martins Sarmento, com a indicacilo de provirde ((OontinhilesJ> (respectivamente, n.O I Ia 4 e of 5daquela
autora; nilo sabemos se, neste ultimo caso, se trata da ponta de seta que M. Sarmento encontrou nil. Danosa. A peca a
que J. Castro Nunes se refere como «ponta de seta esbocada)) (NUNES 1951, 202, fig. 3, d, 204), nada tema vcr, de facto,
com uma ponta de seta.
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que os esteios maiores afloram da mamoa em cerca de 1,60-1,70m, teremos uma ideia da
espessura de tumulus (incluindo possivelmente um nivel de solo antigo que s6 uma escava~lio

permitiria comprovar) ainda remanescente.
o corredor apresenta, actualmente, dez esteios (Co I a Co 10), cinco de cada lado, e, a

entrada, um possivelll", do lado norle (Co II?). Neste ultimo caso nlio sabemos se se trataria
de um simples «pila/» marcando a entrada, ou de um elemento, deslocado, do «fecho» desta. S6
uma escava~liopoden\ esclarecer estes detalhes estruturais. De nolar que 0 esteio I do corredor
parece eSlarfracturado em dois peda~os (Co la e Co Ib); alias, talvez 0 mesmo se passe com 0

esteio I da cAmara, ao qual se encontra adjacente um posslvel fragmento (Ca Ib?). Com uma
largura, aentrada, de cerca de 1,20m, 0 corredor tem tend~ncia a alargar at6 acAmara, onde
atinge os ja referidos 2,20m. 0 comprimento total 6 de cerca de 5,20m, com uma largura, ao
meio dessa extenslio, de cerca de 1,60m. Tal como na cAmara, os esteios da galeria estlio todos
imbricados, coni excep~lio do Co 7 e do Co 8, dispOSIOS topo a topo, cerlamenle por efeito de
desloca~5es posteriores aconstru~lio. Desapareceram todas as tampas deste sector do monu
mento; alias, dadas as pequenas dimens5es de alguns dos esleios, nomeadamente dos mais
exteriores, perguntamo-nos se alguma vez foram coberlos, e se a sua fun~lio nlio seria
meramente simb6lica. De notar, todavia, que apenas 0 esteio Co 6, com cerca de O,90m de
altura (medida no exterior; no interior 6 de cerca de 1,50m), se encontra intacto; todos os
restantes estlio fracturados, pelo que nlio podemos senlio fazer conjecturas sobre as suas
dimens5es originais e sobre se se encontravam todos amesma altura ou, pelo contrario, iam
diminuindo de porte amedida que se aproximavam da entrada, num dispositivo «em escada»,
sugerido como mera hip6tese na Introdu~lio (hip6tese, como dissemos, inspirada em G. e V.
Leisner, 1956 -, mas que nada, aclualmente, permite teslar, pelo menos sem escava~5es).

Cremos que a observa~lio da planta e al~ados completara a descri~lio que estamos
esbo~ando, e que se torna desnecessario prolongar. Acrescente-se apenas que a planta do
corredor desenha u·ma figura sub-trapezoidal muito alongada. Agaleria abre-se genericamente
a ESE. Se tra~armos um eixo segundo essa direc~lio at6 a laje de cabeceira da cAmara,
verificamos que esta nlio fica perfeitamente perpendicular em rela~lio ao mesmo eixo, 0 que
acentua 0 caracter um pouco irregular da dita cAmara. Alias, a experi~ncia de observa~lio de
monumentos megaliticos mostra-nos que raramente eles slio regulares, decorrentes de um
plano pr6-tra~ado por ge6metras, resultando antes, na verdade, de solu~5es emplricas encon
tradas certamente no pr6prio momenta da constru~lio, por ajustamento progressivo das
massas utilizadas. Que 0 seu equilibrio foi perfeito, mostra-o a durabilidade destas arquitectu
ras, apesar de todos os atentados de que foram alvo.
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N~ Matirla- Dlmen18es (mb.) LoealJg~io

de Descrlflo5

Ordem -prima Compo La'a· Esp. actual

I Ponta de seta (ou de dardo?) Museu do Inst.
(Est. IV, de base triangular, alongada, Xisto 8,8cm 2,3 cm O,5cm de AntropoJogia

nP 1) com aletas. (F.C.U.P.)

2 Ponta de seta de base
(Est. IV, triangular, alongada, Idem 6,5 cm 2,5cm 0,5 cm Idem

n? 2) com aletas.

3 Ponta de seta de base
(Est. V, triangular, alongada, Idem 5,1 cm 2cm 0,3 cm Idem

nP 1) sem aletas.

4 Ponta de seta 10sAngica,
(Est. V, mediana, com aletas. Idem 5,7 cm 3,9cm O,4cm Idem

nP 2)

5 LAmina de se~llo trape- 0,3 cm
(Est. VI, zoidal, arqueada, scm Silex 12,4cm 1,9 cm (0,5 cm- Idem

n? 3) retoques, com bolbo bem ·no bolbo)
nitido na base do reverso.

LAmina de se~o sub-trape·
6 zoidal, com alguns vestlgios

de usa (?), bolbo no reverso, Idem 3,5cm 2,4cm 0,3 cm Idem
fragmentada na
eXlremidade distal.

7 Machado polido, de contorno
(Est. VI, sub-reclangular, e se~llo

n? I sub-rectangular (a tender Diorilo (seg. 7,3 cm 4,5 cm 1,3 cm Idem
para 0 paralelosramo), Castro Nunes)
talio largo, sume convexo,
dissimetrico, estado de
conservaclLo mediocre.

Fragmento de machado
8 polido de sec~o sub- Museu da Soc.

-rectangular (1) e Idem (seS. 9cm 2,6cm 4cm Martins Sarrnent
surne convexo. M. Sarmento) (Guimaries)

, Para caracterizar as pontas de seta como alongadas ou medianas sesuimos 0 criterio de Susana O. Jorge (1986,
55).
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N~ Materia· DimensBes (mh.) Localll.~lo

de Descrl~io5
Ordem -prima Compo Lara· Esp. actual

Machado pulido de
cooloma sub-triangular.

9 e sec~ao sub-rectangular;
taUio ponteagudo; Rocha 12,4cm 4,7 em 2,7 em Idem

(.) gume rectillneo. (eacturado; metamorriea
estado de conserva.;:ao
mediocre.

Fragmento de vaso
campaniforme de estilo
marltimo-pontilhado

10
geometrico. Pasta de textura
compacta, com vestigial

(Est. VI.
de polimento nas superficies.
Ornamentacio composta por - 3cm 2.1 em 0,5 em Idem

n,O 2 Hohas paralelas horizontais
feitas a matriz denteada
que definem bandas oode
alternadamente ocorrem
Hohas obUquas paealelas
Ceitas a matriz e, numa
banda pete menas, puncio-
namentas alongados.

* Pecaexistente no Museu de Guimarlies como provindo do d61men da Barrosa, muitoembora deseonher;:amos

em que eampanha foi eneontrada, pais nlio emencionada par M. Sarmento, nem par C. Nunes. Talvez se trate de urn

achado fortuito, durante uma das muitas (leScavar;:oes)) ali pratieadas (au, entlio, provira de outro monumento, tendo'

havido troca de etiquetas, hip6tese que nao ede desprezar, dado 0 estado em que se eneontra aquele museu).

4. Arte megalltiea

Aquando das eseava~oesde Martins Sarmento, passaram despercebidas a este investiga
dor as insculturas de tr~s lajes, detectadas por Castro Nunes durante os seus trabalhos de 1948,
como dissemos (NUNES 1955, 154-159). Duas dessas pedras (Ae B) encontravam-se na camara,
na area oposta ao corredor, e a cerca de 1m de profundidade, tudo indicando terem ali sido
arrumadas pelos trabalhadores de Sarmento. Ja a terceira laje (C) se apresentava in situ,
encaixada verticalmente entre 0 ultimo esteio do lado esquerdo (lado sui, digamos) do corredor
eo primeiro da camara, parecendo pois servir de divis6ria parcial entre ambos. Castro Nunes
admite ter existido laje semelhante do lado oposto (NUNES 1955, 157)6.

A ornamenta~ilo destes petr6glifos, por meio de gravura (percussilo), como foi dito, era a

6 De notar que E. Shee se engana ao referir que as lajes A e B estavam tombadas no eorredor(TwoHlo 1981,146).
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seguinte: uma linha ondulada ou <lSerpentiforme» longitudinal, com 12 curvas (A); duas linhas
onduladas longitudinais (uma com 18, outra com 20 curvas), unidas numa extremidade, e
dispondo-se de forma paralela, sendo as curvas de uma e de outra, na sua maior parte,
simetricas (B); finalmente, na pedra que dividia 0 corredor da camara (C), eram tambem linhas
onduladas e outras linhas curvas a base da ornamenta9ao, que, no entanto, desta vez, e
significativamente, abrangia ambas as faces, estando a mais decorada voltada ao corredor.
Ocorriam tamMm Us (face external e uma linha horizontal, larga (face voltada It camara)
(TWOHIG 1981, 146, fig. 27). De notar que esta ultima laje se encontrava fracturada no topo, 0

que the deve ter amputado parte dos motivos insculturados, dificultando a respectiva <deitura»
(NUNES 1955, 158).

5. Considera~iies flnais

Pela sua arquitectura, pela sua arte, pelo seu esp6lio ate, 0 monumento da Barrosa e urn
caso cujo estudo importa aprofundar. Quanto a nos, atraves de dois modos, um deles ja em
execu9ao, 0 outro ainda exequivel. Referimo-nos, por urn lado, aescava9ao de todos os
dolmens da zona, ja encetada par E. J. Lopes da Silva no quadro da prepara~ao do seu
doutoramento. De facto, parece configurar-se, nesta area do litoral minhoto, uma situa~ao em
que certos monumentos. por vezes, ao menos, de tipo dito «evolucionado» (indiferencia9ao
camara-corredor), ocorrem em relativo isolamento, em nitido contraste com as extensas
necropoles das chas do interior. Se esta visao e simplista ou nao, di-lo-ao os futuros trabalhos
- mas importa partir de ideias claras, de questoes expllcitas, para formular uma estrategia de
pesquisa. So neste quadro de estudo 0 dolmen da Barrosa adquirira toda a sua importancia
(somas dos que pensam que 0 patrimonio arqueologico so e valido enquanto fonte de
conhecimentos hist6ricos, e nao Como alga que, transformado emfetiche. importaria «conser·
yam de forma estAtica, istoe, como algo que interessaria manter intocavel a todo ocusto; logicamente,
nada se pode estudar - num processo imparavel, isto e, a longo prazo - se nao for, ao mesmo
tempo, escrupulosamente preservado). Nesta mesma ordem de ideias, pensamos que e de
extrema interesse, em segundo lugar, a pratica de sondagens neste monumento, com tres
objectivos principais: determinar, com seguran9a, e caso essa area esteja minimamente preser
vada, qual a exacta extensao do corredor; verificar se qualquer estrutura da mamoa ainda se
conserva, quer se trate do contraforte (0 qual e legitimo pensar que nao tera sido integralmente
destruido, pais de outro modo 0 dolmen ter-se-ia desestabilizado), quer de uma eventual coroa
periferica de conten9aO; e, final mente, investigar se ha vestigios de urn solo antigo reqlanes
cente, os quais poderiam fornecer carvoes (e outros dados) de capital interesse para a data~ao

do dolmen e para a determina~ao da paleo-paisagem do sitio. Realizado este desiderato, e
consolidadas de novo todas as areas «aberta,,>, ficariamos perante um valor acrescentado: 0 de
um dolmen que nao so e belo de ver, de fruir esteticamente, como tamMm 0 de um testemunho
certamente ainda prenhe de ensinamentos no contexte das investiga90es em curso sobre a
megalitismo do Norte de Portugal.
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Aparentemente nilo existem - ou nilo se conservaram - d61mens de corredor relativa
mente longo, como 0 da Barrosa ou 0 de Santa Marta (Penafiel), na vizinha Galiza; eles, alias,
silo minoritarios no Norte de Portugal, em certo contraste com 0 que se passa nas Beiras e no
Alentejo. Ora, no caso da Barrosa, estamos perante urn dos exemplos mais setentrionais de
uma arquitectura de grande porte que parece ter atingido 0 seu apice no Sudoeste peninsular,
genericamente considerado. Por isso, este monumento e de grande interesse para ajudar a
resolver 0 problema capital que ha urn seculo perseguem os estudos de megalistismo: 0 de
tentardeterminar qual a genese, desenvolvimento, e «caminhos) de «expansaQ) desta primeira
grande arquitectura iberica.

Porto, Junho 1988
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I Localiza~lo do D6lmen da Barrosa na Peninsula Iberica.

ESTAMPA I

1; Localiza~io do monumento na Carta Militar de Portupl (rolha n~ 27. Esc. 1:25.000).



ESTAMPA II

Localizacilo do rnonumento e de dUBS mamoas vizinhas (Carta Geol6gica. Esc. 1:50 000).

:2 Aspecto do monumento.
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Planta e ah;:ados do D61men da Barrosa (Esc. 1: 100).



ESTAMPA IV
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2

Pontas de seta do D61men da Barrasa (anverso e reversal (Esc. 1:1).
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ESTAMPA V

2

Pontas de seta do D61men da Barrosa (anverso e reversal (Esc. 1:1).
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Alguns artefactos exumados do D61men da Barrosa (1 e 3. Esc. 2:3) (2, Esc, 1:1).
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A actividade do Museu D. Diogo de Sousa, como tem sido referido em relat6rios
anteriores vem sendo muito prejudicada, desde ha varios anos, pela ausencia de instala~oes

pr6prias e tambem pela inadapta~lio do seu quadro de pessoal.
Os progressos significativos que ambos os processos registaram nos ultimos dois anos

leva-nos a acreditar que, finalmente, esta mais pr6ximo 0 momento em que a situa~lio do
Museu se normalize.

Mau grado as circunstAncias actuais temo-nos esfor~ado por manter a actividade normal
do Museu e, em certos aspectos mesmo, desenvolve·la.

I. D1vulga~ioCultural

I. I. Sessaes de divulgarilo e visitas de estudo

A semelhan~a da politica de divulga~lio cultural que tem sido praticada em anos anterio
res, promoveram·se varias sess6es de divulga~iio em escolas e autarquias locais, em varios
pontos da regilio norte do pais, as quais acorreu um publico muito diversificado.

Verificou-se um acrescimo das solicita~oes endere~adas ao Museu, sobretudo por parte de
escolas, quer do ensino primario, quer secundario.

Este mesmo acrescimo foi registado nas visitas guiadas as «Termas Romanas da Colina da
Cividade».

1.2. Valorizarilo dos elementos diddcticos de apoio as «Termas Romanas do Colina do
Cividade».

No intuito de facilitar 0 entendimento e interpreta~io das ruinas do ediffcio termal de
«Bracara Augusta», foi reeditado 0 prospecto-guia, essencialmente dirigido ao publico mais
jovem, impressa numa placa metalica uma planta elucidativa e colocados pequenos marcos,
amoviveis, nas diversas zonas do ediffcio.

Cadernos de Arque%gia, Serie 11.4. 1987. pp. 245·248



246

1.3. Colecfoes de apoio as escolas.

Relatorio de Acttvidades - M.R.n.D.S.

Para responder aos crescentes pedidos das escolas, foram organizadas colec~oes de
diapositivos, abrangendo 0 periodo cultural compreendido entre a Pre-Hist6ria e a Idade
Media, que sao cedidas as escolas a titulo de emprestimo. Estas colec~oes estao estreitamente
relacionadas com os programas escolares em vigor, tendo sido organizadas em colabora~ao

com professores que se encontram a leccionar diferentes graus de ensino.

1.4. Exposifoes.

Em colabora~ao com 0 Servi~o Regional de Arqueologia da Zona Norte, foi montada em
Braga a exposi~ao «Cinco Anos de Arqueologia», que estivera patente em Lisboa. Enviaram-se
convites a todas as escolas do distrito de Braga. Para urn melhor acompanhamento foi
elaborado urn prospecto-guia da exposi~ao, organizadas visitas guiadas e projec~oes de
diapositivos.

Considera-se muito born 0 nivel de afluencia registado.

2. Preserva~io de Rulnas Arqueologieas

Para alem das ac~oes de limpeza que vern sendo habito realizar, ao abrigo dos Programas
de Ocupa~ao de Tempos Livres (O.T.L.l, e sob a orienta~ao de funcionarios do Museu
procederam-se a trabalhos pontuais de restauro em diversas estruturas arqueol6gicas de
«Bracara Augusta».

Tendo em vista a valoriza~ao e melhoria dos espa~os abertos ao publico, foram efectuadas
obras de beneficia~ao na zona da Colina da Cividade, nomeadamente, a implanta~ao de uma
nova veda~ao e a montagem de urn pre-fabricado, destinado a funcionar como posta de venda.

3. Aetivldade Laboratorial - Desenho, Restauro e FotograDa

Para alem do tratamento e ordena~ao da documenta~ao e esp6lio que se encontra em
dep6sito neste Museu, foi ainda concedido apoio, nestas areas, a outras instit)li~oes e a
projectos de investiga~ao em curso na regiao norte.

Urn desses projectos, constituiu tema das provas de doutoramento apresentadas recente
mente na Universidade do Minho por Maria Manuela dos Reis Martins.

Aproveitamos a ocasiao para agradecer-lhe as referencias entao feitas a este Museu e
cumprimenta-la pela qualidade do trabalho desenvolvido e dos resultados obtidos.
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3. I. Foram restauradas diversas pe~as destinadas a exposi~oes levadas a efeito pelo
Gabinete Cultural da Camara de Santo Tirso, Nucleo Museol6gico de Afife, Museu da P6voa
de Varzim.

4. «Cadernos de Arqueologia»

Foi publicado mais urn numero desta revista, editada em colabora~lIo com a Unidade de
Arqueologia da Universidade do Minho.

5. Inve.tiga~io C1entifiea

Muito embora a falta de espa~o eequipamento constitua urn grande entrave ao desenvol
vimento deste ramo de actividade, gra~as II colabora~lIo estabelecida com alguns departamen
tos da Universidade do Minho e de Lisboa, esta em curso uma linha de investiga~lIo sobre a
Plliinologia aplicada II arqueologia. No ambito desta investiga~lIo 0 Museu participou no
Col6quio de Paleoecologia em Vila Nova de Famaliciio.

6. Colabora~io com outra. Entidade•.

6.1. Colaborarilo com a Camara Municipal de Braga

A liga~lIo com este orgllo autarquico permitiu-nos realizar alguns melhoramentos em
zonas de interven~iio do «Projecto de Bracara Augusta" e coordenar os trabalhos de natureza
arqueol6gica com projectos camararios, beneficiando de equipamento da autarquia

7. Oferta. ao Museu.

7.1. Fundarilo Gulbenkian

Esta Funda~iio teve a amabilidade de oferecer ao Museu numerosa documenta~iio (cata
logos, cartazes ejomais) de caracter museol6gico, a qual, dada a sua excelente qualidade, veio
enriquecer 0 esp6lio documental disponivel, para consulta, nllo s6 das institui~oes do lnstituto
Portugues do Patrim6nio Cultural, como do publico em geral.
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7.2. Embaixada de Fran~a

Relalorio de AClividades - M.R.D.D.S.

Atraves do Servi90 de Coopera9iio Cultural e Cientifica desta Embaixada foram-nos
oferecidas algumas maquetes desmontaveis de monumentos romanos de grande interesse
didactico.

7.3. Embaixada de Ild/ia

Foram-nos amavelmente oferecidos por esta Embaixada alguns livros alusivos a esta90es
e monumentos arqueol6gicos.
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1. Introducio

249

Ao 10ngo do ano de 1987, a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho,
refor~ada com mais dois arque610gos, produziu intensa .actividade, no ambito dos seus
objectivos, desenvolvendo projectos de investiga~iio, realizando ac~oes de conserva~iio e
divulga~iio, repartidas pelas diversas regioes do Norte (Porto, Minho, Tras-os-Montes).

A actividade cientifica e cultural da U.A. U. M., respondendo as solicita~oes da comuni
dade, esta em plena expansiio, sendo necessario aumentar os seus recursos humanos a curto
prazo.

2. Proje.tos

2.1 - Qualemario e PaleoUlieo do Li/oral Minh% (Dr. Jose Meireles): escava~oes;

estudo de material; e publica~iio dos resultados de tr~s anos de pesquisas
(1980-1982).

2.2 - ProlOhis/oria e Romaniza~iJo do Vale do Cavado (Doutora Manuela Martins):
conclusiio do projecto com a apresenta~iio da tese de doutoramento, que se
encontra pronta para ser publicada com 0 apoio das autarquias (Amares e Vila
Verde) e do INIC.

2.3 - Esludo de Braeara Augusla (Dra. Manuela Delgado, Dr. Francisco Sande
Lemos): escava~oes em diversas zonas do centro Hist6rico, a pedido da Camara
Municipal de Braga; salvamento da necr6pole romana da Cangosta da Palha;
estudo de esp6lio.

2.4 - Arqueologia Medieval de Entre Lima e Ave (Dr. Luis Fontes): escava~oes de
emerg~ncia na Igreja de S. Torcato, em Guimariies, a pedido da lrmandade e do
I.P.P.C.; descoberta e estudo da igreja e convento paleo-cristiios de Dume, a
pedido da Par6quia da freguesia, com 0 apoio de urn leque diversificado de
nomeadamente a 19reja, lnstituto de Emprego e Forma~iio Profissional,
FAOJ, I.P.P.C.
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2.5 - Arqueologia Industrial (Dr. Jos6 Manuel Morais Lopes Cordeiro): inventario do
Patrim6nio Arqueol6gico da Bacia do rio Ave, em colabora9lio com a Camara
Municipal de Santo Tirso, e 0 I.P.P.c.; estudo da antiga fAbrica da Seda, em
Chacim, Macedo de Cavaleiros; lan9amento do projecto de urn Museu da
Industria Thtil.

3. PublIca~lles

3.1 - Edi9lio do numero 2 da revista «Cadernos de Arqueologia••.

3.2 - Edi9lio do primeiro numero de urn Boletim de «Arqueologia Industriah>.

3.3 - Quer a revista «Cadernos de Arqueologia», quer 0 boletim de «Arqueologia
Industriah> tiveram urn impacto que excedeu as expectativas. Como resultado de
uma polltica de permutas, t~m dado entrada na Biblioteca da U.A.U.M. nume
rosas revistas estrangeiras.

3.4 - Prepara9lio dos numeros 3 e 4 da revista «Cadernos de Arqueologia», a sair
em 1988.

4. Partidpa~io em Congressos, Col6quios e Palestras

Entre numerosas participa90es e interven90es, destaca-se a presen9a da Unidade de
Arqueologia da Universidade do Minho, no:

- Col6quio de Arqueologia Portucalense (Porto);
- Congresso Internacional de Ceramica Medieval do Mediterraneo Ocidental (Lisboa);
- II Encontro Internacional sobre Patrim6nio Industrial (Austria).

5. Divulga9io Cultural

De entre muitas aC90es salientamos: 0 apoio ao nucleo museol6gico de S. Frutuoso
(Braga), ao nucleo museol6gico de Ansilies (Trlls-os-Montes); os textos sobre arqueo
logia saidos a lume na revista Forum; e 0 apoio aorganiza9lio do Museu Abade Pedrosa, em
Santo Tirso.

6. BiblIoteca e Equipamento

A Biblioteca da U.A.U.M., aumentada com novas publica90es foi reorganizada e insta-
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lada em 'ala mai, ampla; foi adquirido equipamento informatico, para edi~ilode texto, e apoio
a projecto, de inve'tiga~ilo.

7. Apolo e Colabora~io com outras Entidades

E de real~ar 0 apoio e colabora~io prestado, pela U.A.U.M. ao Museu D. Diogo de
Sousa, e ao Servi~o Regional de Arqueologia da Zona Norte, organismos dependente, do
I.P.P.c.

Referimos tambCm a colabora~ilo com 0 FAOJ, com 0 I.E.F.P., com 0 Parque Nacional da
Peneda-Ger~,.

8. Outros aspectos

Colabora~ilo continua com a revista FORUM; colabora~io com 0 Arquivo Hist6rico da
U.M. na edi~ilo do «Livro da' RuaSl).
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