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ORDENAMENTO DA PAISAGEM 
E CONSERVAC;Ao 
DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

FRANCISCO SANDE LEMOS 

1. A conservac;:ao sistematica e intransigente dos sftios e solos 
arqueologicos e um imperativo das nac;:6es europeias. 

Actualmente ja nao se aceitam as destruic;:6es acidentais ou voluntarias 
do patrimonio arqueologico. Nos Estados modernos existem leis e organismos 
que protegem e gerem os valores arqueologicos '. A opiniao publica adquiriu 
uma extrema sensibilidade no que concerne a conservac;:ao e valorizac;:ao dos 
testemunhos materiais do passado, proximo ou longfnquo. 

Por outro lado, verifica-se uma crescente tendencia para encarar de uma 
nova maneira 0 chamado patrimonio arqueologico. Os monumentos, sftios e 
solos arqueologicos abandonam 0 estatuto equfvoco de rufnas estaticas e 
silenciosas, tendendo a ser considerados como memorias complexas , 
congregando uma multiplicidade de vestigios , desde 0 mais solido muro em 
aparelho granftico, ate ao mais tragil carvao ou semente, recolhidos na lareira 
de um povoado pre-historico. 

Monumentos, sitios e solos sao, de facto , uma prodigiosa reserva 
cientifica, que e indispensavel preservar, um recurso unico, obviamente nao 
renovavel. 

Se considerarmos que existem, a superffcie do solo e/ou enterrados, 
milhares de locais com interesse arqueologico , mesmo num pequeno pais como 
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Ouarteirao da cidade de Braga 

Portugal, a conservagao desse patrimonio constitui um serio desafio que, no 
entanto, e urgente enfrentar com coragem e eficacia. 

Solugoes parcel ares, ou 0 tratamento de casos especificos , por muito 
exemplares que sejam, sao sempre medidas limitadas. Classificagoes jurrdicas, 
limpeza periodica dos monumentos, restauros , montagem de percursos, 
itinerarios e visitas guiadas, edi9ao de roteiros, folhetos ou desdobraveis, etc., 
sao medidas parcelares que ficam quase sempre aquem do que seria desejavel , 
ou mesmo necessario. Alias, no nosso pars, por falta de recursos humanos e 
financeiros , restringem-se a um numero muito reduzido de monumentos. 

Estes problemas de conserva9ao sao as micro-questoes, que de uma 
forma ou de outra se apresentam como resoluveis: 0 exagerado numero de 
escava90es podera ser controlado mediante resolugoes governamentais, que 
as restrinjam as emergencias absolutas, ou aos projectos que dem garantias 
solidas de um posterior trabalho de restauro , de divulga9ao das estruturas 
exumadas e do espolio recolhido. A cria9ao , no nosso pars, de uma rede de 
museus, monumentos e material didactico , articulados entre si, depende da 
vontade dos 6rgaos de tutela como a Secretaria de Estado da Cultura eo Insti
tuto Portugues dos Museus. Os exemplos que frutificaram em parses vizinhos, 
como a Espanha e a Fran9a, permitem col her sem dificuldades os ensinamentos 
necessarios e criar uma industria nacional, relacionada com 0 usufruto do nosso 
patrimonio cultural , tao rentavel como a desses parses. Sobre estes temas ha 
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numerosa bibliografia, em lingua inglesa, francesa e espanhola, para a qual 
remetemos 2. 

Neste texto vamos abordar a conservac;;ao dos sftios e solos arqueol6gicos 
a um outro nfvel, macro, como conjuntos. 

Alias os monumentos e sftios, tal como os objectos, ou fragmentos, nao 
valem isoladamente, mas por conjuntos, que expressam ou indiciam culturas, 
revelam a generalizaC;;ao de mudanc;;as tecnol6gicas, process os de aculturac;;ao, 
lentos ou acelerados, movimentos de povos, etapas e estrategias de povoamento. 

Nesta perspectiva a conservaC;;ao do patrim6nio hist6rico e arqueologico 
tende a ser encarada de uma forma global, associada a uma nova atitude face 
ao espac;;o e ao ambiente. 

o que esta em causa ja nao e conservar uma villa romana pelos seus 
belos mosaicos e arquitectura, ou um acampamento pre-hist6rico, como 
testemunho de um banda primitiv~, de gloriosos antepassados no caminho da 
civilizaC;;ao. 

Quer se trate de um povoado fortificado da Idade do Ferro , quer de uma 
villa romana, sao sinais que testemunham f6rmulas de organizac;;ao do espac;;o 
e de relacionamento com 0 ambiente, por vezes ensaios, mais ou menos 
duraveis, outras vezes estrategias de povoamento de tal modo eficazes, que se 
transformaram em matrizes que perduraram durante seculos e mesmo milenios . 

Num universo em ruptura com 0 Ambiente, 0 estudo das paisagens 
tradicionais e das antigas formulas, pode ser decisivo. 

Num sentido inverso, torna-se necessario esclarecer que, se 0 legado 
cultural material sobreviveu ate ao presente, nao foi por milagre, ou pelo acaso, 
mas sim devido aos sistemas tradicionais em se inseriam os sftios e solos 
arqueologicos. Esta asserc;;ao e particularmente importante num universe 
mediterranico, como Portugal, em que os solos sao pouco espessos, estando 
sujeitos a tremendos processos erosivos, quer como consequencia da acc;;ao 
antropica, quer como resultado do proprio clima. 

Vamos pois analisar os contextos em que sobreviveram os sftios e solos 
arqueol6gicos, antes de regressarmos aos aspectos relacionados com a sua 
conservac;;ao. 

2. De facto, a conservaC;;ao de sftios e solos arqueologicos esta associada 
aos sistemas de ordenamento do espac;;o e de inserC;;ao nos quadros ambientais , 
que se sucederam ao longo de seculos e milenios, quer nas areas urbanas, quer 
no universo rural. 

Nas areas urbanas a sobrevivencia dos vestfgios mais antigos das 
cidades , dependeu da forma como evoluiu a urbe. No caso de Braga, por 
exemplo, grande parte das rufnas da cidade romana, Bracara Augusta, ficou mais 
ou menos intacta, soterrada quer no interior dos quarteiroes do Centro Hist6rico 
(ver foto), quer no subsolo das quintas que se constitufram em redor do nucleo 
medieval, cujo centro se descolara para noroeste. Tais quintas, com os seus 
solos agrfcolas, foram urbanizadas na segunda metade deste nosso seculo . Foi 
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entao que se verificou um autentico desastre cultural e cientffico. Varios 
hectares de solos arqueologicos, com estruturas e vestigios de grande interesse, 
foram aniquilados em poucos anos, para darem lugar a predios de duvidoso 
gosto e qualidade. So em 1976 uma corajosa intervenc;:ao do I Governo 
Constitucional permitiu parar 0 processo destrutivo. Mas salvo uma limitada 
area, adquirida pelo Estado, subsistem confiitos e ameac;:as graves 3. 

Deixemos porem este tema, alias aliciante, da conservac;:ao dos valores 
arqueologicos em meio urbano, para nos centrarmos no mundo rural, 0 verdadeiro 
assunto deste texto. 

E neste campo, antes de generalizar, observemos alguns casos concretos, 
em que a conservac;:ao dos sitios com interesse arqueologico esta intimamente 
associ ada a determinados quadros ambientais, transformados pelo homem, e 
paisagens especificas . 

No Norte do pais, nas montanhas que constituem um dos trac;:os 
dominantes da paisagem, conservam-se centenas de antas e mamoas, isoladas 
ou em grupos, disseminados pelos vastos cumes planalticos. Nos Planaltos de 
Castro Laboreiro e da Mourela, nas Serras da Peneda, do Soajo, Amarela, da 
Aboboreira, do Alvao e da Padrela, existem numerosos nucleos de monumentos 
megaliticos, que se conservaram grac;:as a pratica milenaria da pastorfcia e do 
fogo controlado. 

Pelo contrario , na planicie litoral, e nos vales de Entre Douro-e-Minho, 
registam-se numerosos toponimos relacionados com 0 megalitismo, mas poucos 
monumentos se conservam. Alias, os que sobreviveram e que foram objecto de 
estudos arqueologicos, revelaram abundante espolio funerario, ao contrario do 
que se tem constatado nas escavac;:6es de mamoas de montanha, admitindo
-se que 0 megalitismo nao foi um fenomeno especifico de espac;:os elevados. De 
facto , a actual distribuic;:ao de mamoas e antas corresponde sobretudo a 
diferentes modos de utilizac;:ao do territorio, em epocas posteriores . 

Nos cumes planalticos , e nas serras, a pastorfcia poupou os monumentos. 
Nos vales, e na faixa litoral, os arroteamentos e a agricultura intensiva 

destruiram uma grande percentagem. 
Alias, os quantitativos de necropoles megaliticas do Norte de Portugal 

seriam muito mais elevados, se as montanhas nao tivessem sido alvo de 
polfticas de monocultura, cuja rentabilidade economica e hoje discutivel, mas 
cujas consequencias para 0 povoamento, para a ecologia e para 0 patrimonio 
arqueologico se revelaram desastrosas. 

No Planalto de Castro Laboreiro, bem como nas Serras da Peneda e do 
Soajo, a florestac;:ao intensiva com pinheiro bravo e silvestre, destruiu dezenas 
de antas e mamoas, tendo afectado outas tantas. 

Na Serra do Alvao a campanha cerealifera, promovida pelo Estado Novo, 
aniquilou tambeminumeros sitios. 

Actualmente, no Norte, estes processos destrutivos parecem mais 
controlados, pelo menos nas areas de Parques e Reservas Naturais, geridos 
pela Secretaria de Estado do Ambiente. Por exemplo, na Serra Amarela, numa 
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area program ada para florestac;;ao , onde entretanto se descobriram varias 
necropoles megalfticas, 0 projecto foi anu lado . 

A par das montanhas do Norte, outra paisagem previlegiada para a 
conservar;:ao dos sepulcros megalfticos e 0 montado. Nos horizontes sem fim do 
montado alentejano conservaram -se centenas de tumulos, antas e mamoas, 
contrufdas em xisto ou granito, alguns de grandes dimensoes. A principal 
amear;:a que enfrentam estes monumentos, para alem da destruic;;ao isolada, 
por ma fe ou por negligencia, e 0 plantio de eucaliptos, que ja provocou 0 

aniquilamento de muitas antas , em especial no Norte do Alentejo, em diversos 
concelhos do distrito de Portalegre, onde vastos espar;:os de montado foram 
substitufdos pel a famigerada arvore australiana. 

Se passarmos da Pre-historia para a Proto-historia , podemos recuar ate 
as imagens fotograficas registadas nos primordios desde nosso seculo, impressas 
no Arque6/ogo Portugues, na Revista de Guimaraes, ou na Portugalia. Vemos 
castros limpos de vegetac;;ao , com rufnas de casas e de muralhas bem definidas. 
E vemos os montes circundantes despidos, apenas com algumas faixas de 
floresta, zonadas, ou ao longo das linhas de agua. 

Os mesmos castros, as Citanias de Santa Luzia, Sabroso e Briteiros 
encontram-se , actual mente, cobertos ou ameac;;ados pel a Acacia, vulgo Mimosa, 
poderosa infestante , que desarticula os muros e revolve os estratos 
arqueologicos, crescendo sempre a um ritmo alucinante. Outros povoados 
fortlficados, como por exemplo 0 Castro de Caires, 0 do Monte Redondo eo de 
Santa Marta da Falperra, acham-se tambem invadidos por vegetac;;ao , nestes 
casos pelo pinheiro bravo. 

Outros ainda, como a Cividade de Bagunte , agonizam , sob troncos e 
rafzes de eucaliptos. 

Para salvar da destruir;:ao, acelerada ou lenta, em varios casosiminente , 
todos estes povoados fortifica!Jos, cada um dos quais constitui por sl mesmo um 
precioso arquivo de historia , seria necessario que 0 Estado e as autarquias 
dispendessem milhoes de escudos , na sua limpeza e restauro. 

E, no entanto , no principio do seculo, 0 seu aspecto era excelente, e, na 
altura, nao havia polfticas de restauro ou entidades de tutela . Eram pura e 
simplesmente conservados por condir;:oes ecologicas favoraveis, que 
asseguraram a sua sobrevivencia ao desgaste dos tempos. No perfil de 
ordenamento da paisagem tradicional os povoados cast rejos ocupam 0 patamar 
onde as comLlnidades procediam ao corte periodico do mate para as camas do 
gada e para misturar com 0 estrume, a fim de adubar as campos agrfcolas dos 
vales e das vertentes. Eram tambem 0 espar;:o previlegiado onde se mantinham 
as cabegas de gada bovino , durante 0 Outono e 0 fim do Inverno.Eram terrenos 
baldios, mas a sua utilizac;;ao nao prejudicava as estruturas e os vestfgios 
arqueotogicos. Pelo contrario. 

A florestar;:ao intensiva dos cumes, 0 abandono do corte periodico do 
mato, tornado inGIiI' pelos adubos qufmicos, a generalizar;:ao das rac;;oes para 0 

gado, 0 perigo dos fogos , tudo isto quebrou um equilibrio secular, com graves 
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consequencias para a conserva~ao do patrimonio historico e duvidosos beneflcios 
para a economia das comunidades. 

Vejamos ainda , e por ultimo, uma outra situa~ao em que 0 quadro 
ambiental tem consequencias decisivas na conserva~ao ou desaparecimento 
dos sitios, no caso vertente de sinal negativo . 

Os sftios fundados na epoca romana , villae e quintas ou explora~6es 
agrfcolas de pequena dimensao, foram estabelecidos em areas de solos com 
boa aptidao agricola, em especial os mais favoraveis ao cultivo de cereais. Este 
posicionamento, que constituiu uma condi~ao de eficacia no processo de 
romaniza~ao funcionou , posteriormente , como factor negativo. Ao longo dos 
seculos os niveis superiores destes sftios foram continuamente revolvidos pela 
agricultura que, no entanto , devido alimita~ao dos meios mecanicos, enxada e 
arado, apenas perturbava 0 subsolo ate cerca de 20 ou 30 cm . No nosso seculo , 
e no nosso pais, nas duas Uitimas decadas, a mecaniza~ao da agricultura e 0 

aumento da area cultivada , favorecida pela aduba~ao qufmica, acarretaram 0 

aniquilamento quase total de numerosos sitios da epoca romana : vi/laede maior 
ou menor dimensao, ou pequenas quintas , foram inteiramente revolvidas, no 
Planalto Mirandes, ou nas vastas peneplanicies alentejanas. 

Muralhas do povoado da Idade do Ferro , chamado 
Castro do Barbudo (Vila Verde) 

3. Acreditamos te 
ambientais e as paisage 
conjuntos de sftios e sole 
maneira de preservar 0 pc 
favoreceram a sua sobre\l 
processos de ruptura que 
brusca. 

o desregramento di 
continuada de ordenamer 
acelerado de destrui~ao de 
nas areas litorais, masqu 
dramatica. Num recente trCi 
as transforma~6es das a~ 

Arqueologia na organiza~; 
que a dimensao da historic 
nos cenarios geridos pela 

Numa conjuntura gE 
Reservas Naturais, as Ar6 
privilegiados para a consE 
laboratorios ideais para 0 e~ 

orientados para conjunto 
uma polftica pedagogica, i 
Natureza e da Cultura. 

No Norte de Portug, 
Natural de Montesinho sao 
adicional de conservarem , 
dotados de significativ~ in1 

No Parque Nacione 
monumentos megalftlcos ( 
os complexos de arte rupE 
conjunto formado pelos re! 
dade da engenharia roman; 
e vestfgios materiais do pc 

Pelo contrario , no F 
gruta de Dine, com notavel 
fortificados da Idade do FE 
diversos achados epigrafic 

Num caso, e noutro 
das condi~6es ecologicas 
dessas particularidades, c 
cientifico, pluridisciplinar. rv 
do relacionamento entre c 
milenios. 



Ordenamento da paisagem e conserva<;ao do patrimonio arqueologico 77 

3. Acreditamos ter demonstrado a Intima rela<;:ao entre os quadros 
ambientais e as paisagens, por um lado, e por outro, a conserva<;:ao dos 
conjuntos de sitios e solos arqueologicos. Oeste modo, em teoria, a melhor 
maneira de preservar 0 patrimonio arqueologico seria manter os sistemas que 
favoreceram a sua sobrevivencia, ao longo dos seculos, ou pelo menos, evitar 
processos de ruptura que alterem esses sistemas de uma forma intensiva, ou 
brusca. 

o desregramento das paisagens portuguesas, a ausencia de uma polftica 
continuada de ordenamento do territorio , provocaram no nosso pais um ritmo 
acelerado de destrui<;:ao de sitios e solos arqueologicos, processo mais evidente 
nas areas litorais, mas que se esta a estender as regioes interiores de uma forma 
dramatica. Num recente trabalho Jose d'Encarna<;:ao, apos historiar brevemente 
as transforma<;:oes das atitudes sociais face a natureza, destaca 0 papel da 
Arqueologia na organiza<;:ao de uma paisagem urbana e rural equ ilibrada, em 
que a dimensao da historia e preservada e em que os monumentos se integram 
nos cenarios geridos pela comunidade. 

Numa conjuntura generica bastante negativa, os Parques Nacionais, as 
Reservas Naturais, as Areas de Paisagem Protegida, podem ser os espa<;:os 
privilegiados para a conserva<;:ao dos valores arqueologicos. Sao tambem os 
laboratorios ideais para 0 ensaio de programas de conserva<;:ao mais sofisticados, 
orientados para conjuntos de sltios. Sao ainda os espa<;:os mais favoraveis a 
uma polftica pedagogica, integrada, que valorize em simultaneo, os valores da 
Natureza e da Cultura. 

No Norte de Portugal , 0 Parque Nacional de Peneda-Geres e 0 Parque 
Natural de Montesinho sao territorios de grande valor cultural , com a vantagem 
adicional de conservarem, no seu interior, importantes conjuntos arqueologicos , 
dotados de significativo interesse cientifico, e com alto potencial pedagogico. 

No Parque Nacional da Peneda-Geres destacam-se os conjuntos de 
monumentos megaliticos do Planalto de Castro Laboreiro e da Serra Amarela, 
os complexos de arte rupestre da Serras do Soajo e Amarela, 0 interessante 
conjunto formado pelos restos da Geira, testemunho extraordinario da capaci
dade da engenharia romana, bem como 0 multifacetado universo de constru<;:oes 
e vestigios materiais do pastoreio de montanha. 

Pelo contrario, no Parque de Montesinho distinguem-se, para alem da 
gruta de Dine, com notavel espolio neolitico e calcolitico, numerosos povoados 
fortificados da Idade do Ferro, bem como uma rede de povoados romanos e 
diversos achados epigraficos. 

Num caso , e noutro, distintos aproveitamentos, em epocas diferentes, 
das condi<;:oes ecologicas especificas de cad a um desses territorios. 0 estudo 
dessas particularidades, constituiria, por si mesmo, um interessante projecto 
cientifico, pluridisciplinar. Mas tambem um pedagogico exemplo, da diversidade 
do relacionamento entre as comunidades e 0 meio ambiente, ao longo dos 
milenios. 
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Habitac;oes da Idade do Ferro, na Ci tan ia de S. Juliao (Vil a Verd e) 

NOTAS 

1 No livro in titu lado "Arch;:..eolg icat Heritage Management in the Modern World" 
encontram-se reun idos numerosos «digos sabre 0 temi'. 

2 Ver a cOleC(:30 de numeros da revista do Conselho da Europa: "Um avenir pour notre 
pass 

3 Vero texto Dossier Salvamento de Bracara Augusta, publ icada nesta mesma revista . 
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AIGREJAMAl 


EDUARDO PIRES DE 0 

Situ ada na base Nc 
e imediatamente a Sui da 
as caracterfsticas orogra' 
estende suavemente de N 
ribeiro que passa logo ab 

Devido ao facto de n 
da sua evoluc;ao hist6rica 
freguesia aos novos mora 
de 1991, bem como 0 es 
seculo XVIII deixaremos ( 
vivencia hist6rica. 

Desconhecemos a 
As primeiras referencias s 
onde e apenas citada; SE 

freguesia nesse longfnqu 
importancia pois segundo 
dessa D." Toda, sogra de 

Um longo perfodo c 
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