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Esta comunicavao, apresentada em Castro Verde, em Abril de 1988, no II 
Encontro de Arqueologia do Baixo Alentejo, tinha, como objectivo prioritario, 
fazer o historial da acvao do Servivo Regional de Arqueologia da Zona Sui na 
regiao desde Setembro de 1986, data em que no quadro daquele Servivo toma
ram posse os seus dois primeiros tecnicos superiores. Por acordo entre o Museu 
Regional de Beja e o entao director do S.R.A.Z.S., Caetano de Mello Beirao, 
fqi na ocasiao decidido que urn daqueles tecnicos ficasse sediado em Beja, nas 
instalavoes do Museu Regional, com vista a prestar urn apoio mais efectivo a 
regiao baixo-alentejana, sempre numa politica de liga9ao e colaboravao estreita 
com as autarquias, sem cujo contributo muitas intervenv5es nao teriam sido 
passiveis de realizavao, dada a escassez de meios do S.R.A.Z.S. para actuar 
numa zona que, na totalidade, abrange cerca de 2/3 do territ6rio nacional. 

0 Museu Regional de Beja, por seu lado, e em troca do apoio do S.R.A.Z.S. 
a sua actividade, pos a disposiyaO do ServiyO a sua infra-estrutura humana e 
material, permitindo, assim, uma colaboravao cujos resultados se vern, a pouco 
e pouco, a afirmar. Nao se ira, porem, aqui fazer o historial desta colaboravao, 
que se estende do campo editorial as intervenvoes no terreno, passando por toda 

* Tecnica do Servi9o Regional de Arqueologia da Zona Sul. 
** Todos os estudos de Antropologia Fisica aqui incluidos sao da responsabilidade de Jose C. 

Oliveira, especialista de Arqueologia Funenhia, tendo as abordagens culturais dai resultantes sido 
feitas com a sua estreita colabora9ao. 
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uma serie de actividades tao diversas como a elabora9ao de processos de clas
sifica9ao, montagem de exposi96es, organiza9ao de nucleos museol6gicos, etc. 
Optou-se, sim, pela apresenta9ao dos resultados das interven96es arqueol6gicas 
pontuais realizadas desde aquela data. 

SILO DA RUA DAS PORTAS DE MOURA, 34 - BEJA 

Em finais de Fevereiro de 1987, foram o Servi9o Regional de Arqueologia 
da Zona Sui e o Museu Regional de Beja contactados pelos proprietarios de 
uma casa situada na Rua das Portas de Moura, em Beja, comunicando o apa
recimento, durante obras de recupera9ao no interior do ediffcio, de urn silo 
colmatado com terra. 

Ap6s exame do local, foi decidido proceder-se a uma interven9ao de 
emergencia, que permitisse aos proprietarios do im6vel a continua9ao das obras 
no mais curto prazo. A escava9ao iniciou-se, assim, em 01/03/1987, tendo-se 
prolongado por quatro dias uteis. 

0 silo encontrava-se preenchido ate 64 em do seu bocal. Nao apresentou 
qualquer estratigrafia significativa, devendo ter sido esvaziado e novamente 
entulhado diversas vezes e em epocas distintas, como prova o aparecimento de 
material romano relativamente a superficie (- 1,70 m do bocal) e esp6lio diverso 
(incluindo cal de reboco e materiais de constru9ao), atribufvel aos seculos XIX 
e XX, a uma maior profundidade (- 3,00 m). Urn pequeno testemunho deixado 
junto a uma das paredes do silo foi seguidamente desmontado, por se verificar 
a inutilidade do registo estratigrafico. 0 silo esta escavado na rocha, relativa
mente branda, que constitui o subsolo de Beja (o denominado maci<;o de Beja, 

em que predominam rochas da familia dos gabros e rochas basicas e ultra
basicas do tipo piroxenitos, horneblenditos e peridotitos, sofreu altera96es da 
sua mineralogia que provocaram o actual caracter brando de rochas que, em 
condi9ao normal, sao de grande dureza), tern de profundidade 2,67 m, urn di
ametro interior maximo de 2,02 m e urn bocal afei9oado com argamassa e tijolo 
com urn diametro de 61 em. 

0 esp6lio proveniente desta escava9ao encontra-se depositado e foi 
inventariado no Museu Regional de Beja, sendo composto pelos seguintes materiais: 

Fragmentos de esc6ria de ferro; fragmentos de bronze, indeterminados; 
fragmento, ilegfvel, de moeda em bronze; 71 fragmentos de ceramica vidrada, 
recente (seculos XVIII ou XIX); 18 fragmentos de faian9a (seculo XIX); uma 
tampa de recipiente, em ceramica nao vidrada; 3 fragmentos ceramicos, nao 
vidrados; 1 fragmento (bordo), com engobe vermelho interior; 21 fragmentos 
de uma mesma pe9a de ceramica negra, brunida, com decora9ao impressa; ceramica 
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romana (2 fragmentos de terra sigillata e urn fundo de fmfora); ceramica islamica 
(I asa, com decora~ao pintada a vermelho). 

A sua amilise global e, apenas, mais uma comprova~ao de que o ultimo 
enchimento deste silo se teni verificado em epoca ja bastante recente (seculos 
XIX ou XX), nao apresentando o conjunto nenhum pormenor particularmente 
significativo. 

SEPULTURA DA BASE AEREA No. 11 - BEJA 

Em Fevereiro de 1987, foi o Servi~o Regional de Arqueologia da Zona Sui 
alertado pela Associa~ao de Defesa do Patrim6nio da Regiao de Beja para o 
aparecimento, por ocasiao de escava~oes para o plantio de arvores na area de 
residencias da Base nQ 11, de Beja, de diversas ossadas, algumas das quais 
foram prontamente enviadas ao Museu Regional de Beja, tendo sido identificados 
os vestigios como humanos e pertencendo a urn individuo adulto. 0 Servi~o 

Regional de Arqueologia da Zona Sui, conjuntamente com aquele Museu Re
gional, contactou o Comando da Base Aerea, solicitando autoriza~ao para examinar 
o local, o que prontamente foi concedido. 

Os ossos provinham de uma sepultura parcialmente violada durante os 
trabalhos mencionados, que haviam, alias, sido de imediato suspensos. 0 Co
mando da B. A. 11 prontificou-se, entao, a autorizar a realiza~ao no local de 

· uma pequena interven~ao de emergencia para recupera~ao dos vestigios ar
queol6gicos detectados. As condi~oes atmosfericas nao permitiram, porem, a 
imediata realiza~ao dos trabalhos, que decorreram, assim, nos dias 5, 6 e 9 de 

Mar~o. 

Nao e esta a primeira referencia a achados arqueo16gicos na zona actualmente 
ocupada pela B. A. II. A area que ela abrange e, porem, tao vasta, que nao e 
de sup6r tratarem-se de vestigios correlacionaveis, mesmo quando uma possivel 
proximidade cronol6gica o poderia sugerir1

• Trata-se, igualmente, de sepultu
ras, e sepulturas foram tambem as identificadas ai, pertencendo a !dade do 
Bronze2

• Esta zona encontra-se integrada naquilo que e comummente designado 
por barros de Beja, uma das areas mais ricas e ferteis de todo o Alentejo, nao 
sendo, por isso, de admirar que tenha sofrido uma intensa ocupa~ao desde as 
mais recuadas epocas, nem que as popula~oes que ai habitassem tivessem se
.pultado nao muito Ionge de si os seus mortos. 

1 BARROS, Francisco J. R. de, Not{cia sobre uma necr6pole visig6tica, «Arquivo de Beja», 
XXV-XXVI-XXVII, Beja, 1968-70, p. 105. 

2 PARREIRA, Rui, Base aerea de Beja, «Informayao Arqueologica», 2- 1979, Lisboa, 1982, p. 7. 
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Na area onde se realizou esta interven9ao existem outras sepulturas (con
forme foi confirmado pelos pr6prios trabalhadores da Base que ai procediam ao 
plantio de arvores ja referido), mas nenhuma outra fora posta a descoberto, 
embora alguns ossos humanos tivessem sido encontrados nas imedia96es. Dado 
o caracter especifico da interven9ao, nao se considerou pertinente alargar a area 
de escava9ao para determinar a real extensao da necr6pole. Ficou, apenas, o 
aviso para que eventuais ocorrencias deste tipo fossem comunicadas ao S.R.A.Z.S. 
ou ao Museu Regional de Beja. 

Vestigios detectados: 

A uma camada superficial de terra humosa, castanha, com uma espessura 
media de 15 em, segue-se urn nivel esbranqui9ado de constitui9ao calcaria, 
denominado correntemente por cali90, no qual foi escavada a sepultura, cujo 
bordo superior se encontrava a 12 em de profundidade do inicio da camada. 

Sepultura: Caixa rectangular, sem fundo, totalmente construida em pedra, 
com uma altura media de 30 em. A parte superior apresentava uma cercadura 
de tijolos, tegulae e pedras, com alguma argamassa, sendo o todo coberto por 
lajes de pedra (excepto, naturalmente, no local em que se processara a viola-
9ao). No seu interior encontrou-se urn esqueleto humano e 3 fragmentos de 
ceramica comum, atipicos, nao medindo o maior mais que 3 em de diametro. 
A terra que cobria o corpo era extremamente argilosa e compactada, devido a 
regas efectuadas no local e ao mau tempo que se fizera sentir antes da interven-
9ao, dificultando em extremo a escava9ao. 

Esqueleto: 0 esp61io osseo recolhido encontrava-se em pessimo estado de 
conserva9ao: muito friavel, devido as condi96es climatericas ja referidas e as 
regas, desfazia-se ao minimo toque, o que tornou praticamente impossivel qualquer 
medi9ao in situ, com excep9ao do comprimento do femur esquerdo. Parte do 
esqueleto ja havia sido igualmente destruida pelos seus descobridores com a 
abertura da vala para o plantio. 

Os dados que a seguir se apresentam resultam da observa9ao durante a 
escava9ao e do posterior estudo laboratorial: 

Material exumado: frontal fragmentado, temporal direito fragmentado, parietal 
direito fragmentado, occipital fragmentado, fragmento de parietal esquerdo, 4 
dentes soltos (F, C, P2

, M1
), 1 fragmento da clavicula direita, 6 vertebras toracicas 

fragmentadas, 3 vertebras lombares fragmentadas, umeros fragmentados, frag
mentos dos cubitos e dos radios, femur esquerdo fragmentado, fragmento do 
femur direito, fragmentos das tibias e dos per6neos, fragmento do calcaneo 
esquerdo. 
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Sexo: considerando a protuberfmcia occipital externa muito acentuada, o 
desenvolvimento do processo mast6ideo e o aspecto das insen;oes musculares, 
conclui-se. que o individuo em analise pertencera, muito provavelmente, ao 
sexo masculino. 

I dade: considerando o estado geral do esqueleto e o elevado padrao de 
desgaste dentario (todos os dentes com abrasao total da coroa e exposic;ao da 
polpa), tratar-se-a de urn individuo adulto, morto com forte probabilidade em 
idade superior aos 40 anos. 

Estatura: (formula de Trotter e Glesser): femur esquerdo - 43 em. Altura 
- 1,65 m (+ ou - 5 em). 

Patologia: nao se detectou nenhum vestigia patogn6mico. 

Conclusoes: 

0 material esqueletico desta sepultura pertence a urn individuo adulto, de 
sexo masculino, com mais de 40 anos, medindo cerca de 1,65 m. 

Dado o escasso volume de informac;ao fornecido por este enterramento, 
nao e logicamente possivel urn adiantar de conclusoes sobre o mesmo que nos 
esclarec;a sobre aspectos da ocupac;ao do local em epocas recuadas. As carac
teristicas da construc;ao da caixa sepulcral apontam, porem, para uma epoca 
tardia dentro da romanizac;ao (utilizac;ao pouco cuidada de diversos elementos 
- pedra de diferentes tipos, tijolo, telha -, sepultura sem fundo, orientac;ao E
W), possivelmente posterior a cristianizac;ao das populac;oes locais (seculo IV 
em diante). Devera pertencer a uma necr6pole ligada a uma qualquer explorac;ao 
agricola cujos contornos desconhecemos de momenta. 

0 esp6lio recolhido durante a escavac;ao encontra-se no Museu Regional 
de Beja. 

No final da intervenc;ao foi decidido mandar entulhar a sepultura, pois o 
seu diminuto interesse nao justificava uma manutenc;ao a descoberto. 

SARCOFAGOS DO MONTE DA ORTIGA DO MEIO - SANTIAGO 
DO CACEM 

Em 5 de Maio de 1987 a Camara Municipal de Santiago do Cacem solicitou 
a comparencia de um tecnico do Servic;o Regional de Arqueologia da Zona Sui 
naquele concelho, devido ao aparecimento de vestigios arqueol6gicos que urgi
ria preservar. Com efeito, na deslocac;ao efectuada ao local (Monte da Ortiga do 
Meio) verificou-se a necessidade de uma rapida intervenc;ao para salvamento de 
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dois sarc6fagos encontrados no decorrer da constru~ao de uma pocilga na area 
daquela propriedade. 

A mencionada constru~ao encontrava-se, praticamente, concluida quando, 
sob uma das paredes laterais, surgiram os sarc6fagos: urn, no interior e outro 
«cortado» a meio pela parede referida. A proprietaria do im6vel, D. Maria Jose 
Raimundo, prestou toda a possivel colabora~~o, cedendo trabalhadores para o 
alargamento de uma abertura que permitisse a escava~ao e posterior remo~ao 
dos sarc6fagos e mostrando-se desde o primeiro momento empenhada no sal
vamento e recupera~ao de tais vestigios, _nomeadamente na sua coloca~ao em 
local onde pudessem ser facilmente visitados (no caso em questao, Museu Municipal 
de Santiago do Cacem). 

A interven~ao de salvamento das sepulturas decorreu num unico dia, tendo 
os trabalhos arqueol6gicos consistido, unicamente, na remo~ao dos vestigios 
osteol6gicos do interior dos sarc6fagos, remo~ao essa acompanhada do preen
chimento da respectiva ficha de sepultura, dado que nao existia qualquer outro 
tipo de esp6lio. Os vestigios osteol6gicos apresentavam-se num estado de 
conserva~ao extremamente precario. 

Sepulcros deste tipo nao estao, tanto quanto nose dado saber, referenciados 
nesta parte do pais; sao eles constituidos por duas caixas sepulcrais, ambas com 
tampa, sendo o todo executado num material extremamente friavel (arenito (?)) 

e nao apresentando nenhum deles qualquer inscri~ao. Para o Museu Municipal 
de Santiago do Cacem foi removido urn sarc6fago completo (sepultura 1), e urn 
outro (sepultura 2), ja sem a tampa que primitivamente o recobrla, que nao foi 
passive! de recupera~ao. 

Antropologia Fisico: 

Estado do material: 0 material esqueletico exumado apresentava-se, em 
ambos os casos (sepulturas 1 e 2) muito fragmentado, com elevado numero de 
esquirolas 6sseas. 

lnventario: 

Sepultura 1: 2 fragmentos de frontal; 3 fragmentos de temporal; 24 
fragmentos de cranio, nao especificados; 1 fragmento do ramo direito da mandibula; 
1 mandibula fragmentada; 1 fragmento de clavicula; fragmentos de omoplatas; 
fragmentos de umero; fragmentos de radio; fragmentos de cubito; fragmentos 
de vertebras; 1 esterno; fragmentos de iliacos; fr~gmentos de 3 femures (epifises 
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Sepultura 2: 12 fragmentos de cranio; 5 fragmentos de mandibula; 1 frag
mento de clavicula esquerda; 1 clavicula direita fragmentada; 1 omoplata direita 
fragmentada; 5 fragmentos de omoplata esquerda; 20 fragmentos de vertebras; 
3 fragmentos de umero; fragmentos de radio; fragmentos de cubito; 30 pequenos 
fragmentos de costelas; 5 fragmentos de bacia; 1 fragmento de femur; 3 fragmentos 
de tibia; tibia esquerda fragmentada; per6neos direito e esquerdo; 2 calcaneos; 
2 astragalos; 7 metatarsos. 

0 material esqueletico, ap6s o estudo, foi entregue ao Museu Municipal 
de Santiago do Cacem. 

Conclusoes: 

Sepultura 1: Foi possivel identificar nesta sepultura ossos pertencentes a 
dois individuos: urn de idade avanc;ada (mais de 60 anos) e urn adulto jovem. 
Nao foi possivel estabelecer a diagnose dos sexos nem fazer a determinac;ao 
mais aproximada das idades. Urn dos individuos teria uma estatura aproximada 
de 1,69 m ( + ou - 5 em) - calculada a partir do per6neo (Trotter e Glesser). 
Nao foram detec.tados vestigios patogn6micos. 

0 sarc6fago tinha forma trapezoidal e dimensoes de 1,98 m x 62 em (larg. 
max.) e 55 em (larg. min.). A sua orientac;ao era aproximadamente E-W (cabec;a 
a W). Muitos ossos da parte superior do corpo encontravam-se aos pes da caixa 
sepulcral, o que aponta para uma reutilizac;ao do sarc6fago em epoca subsequente 
a da primeira inumac;ao. 

Sepultura 2: Nesta sepultura procedeu-se ao enterramento de urn unico 
individuo adulto. Nao foi possivel estabelecer a diagnose do sexo nem fazer 
uma determinac;ao mais aproximada da idade. A estatura provavel deste indivi
duo (calculada a partir do per6neo- Trotter e Glesser) seria de 1,587 m (+ ou 
- 5 em). Nao se detectaram, tam bern neste caso, quaisquer vestigios patogn6micos. 

Num inquerito sumario efectuado junto de alguns habitantes do Iugar pode 
apurar-se a inexistencia de quaisquer referencias a lugares habitados nas imediac;oes 
(a excepc;ao de alguns pequenos «montes» nas proximidades da linha de agua 
que corre no sope deste pequeno cerro), ou de algum Iugar considerado como 
«espac;o sagrado» (capela, por ex.). Apenas se recolheram informac;oes muito 
imprecisas sobre achados de ossos humanos naquele local ha bastantes anos. 
Tudo leva a crer, porem, que o sitio corresponderia, certamente, a uma necr6pole. 
Nao e, pois, de excluir a hip6tese· de mais achados semelhantes nas imediac;oes, 
se se vier a efectuar uma prospecc;ao sistematica, acompanhada, eventualmente, 
de sondagens ou de sistemas auxiliares de detecc;ao de vestigios. 
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CASA JUNTO A IGREJA DE SANTA MARIA - BEJA 

0 Museu Regional de Beja e o Servi9o Regional de Arqueologia da Zona 
Sui foram alertados, em Mar9o de 1988, para a realiza9ao de obras de recons
tru9ao de urn pequeno edificio particular junto a Igreja de Santa Maria (Rua da 
Casa Pia), nas quais, devido ao revolvimento do subsolo por meio de uma 
retroescavadora, estavam a ser destruidas muitas ossadas humanas, provenien
tes, sem duvida, do antigo cemiterio junto a igreja. 

Tendo-se conseguido a suspensao temponiria da obra, procedeu-se a uma 
escava9ao de emergencia, que teve a dura9ao de cerca de uma semana e per
mitiu a recupera9ao e interpreta9ao de alguns elementos arqueol6gicos ainda 
conservados no local. 

A maquina escavadora descera quase ate a rocha na totalidade da area, 
com excep9ao de urn pequeno trHingulo situado a oeste. Os trabalhos efectuados 
foram, pois, muito limitados, condicionados ainda por im'perativos de tempo. 
Assim, desceu-se ate a rocha de base em toda a zona, procedeu-se a escava9ao 
da referida area triangular e desenharam-se os perfis obtidos, ap6s o que os 
trabalhos de reconstru9ao do edificio foram retomados. 

Vestigios detectados: 

Como seria previsivel neste local, os niveis superiores da escava9ao 
correspondiam ao cemiterio em torno da Igreja de Santa Maria, uma das mais 
antigas da cidade de Beja. Poucos foram, porem, os esqueletos intactos ai re
colhidos, devido ao revolvimento provocado pela maquina. As ossadas contidas 
nos entulhos da obra mostravam, porem, claramente que o cemiterio se estenderia 
por toda a ~ona, numa intensa ocupa9ao, ainda parcialmente detectavel atraves 
dos vestigios conservados nos perfis. 

Apesar das condicionantes referidas, conseguiu porem ainda registar-se 
uma sucessao de enterramentos, tendo sido individualizadas 13 inuma96es, 
efectuadas, segundo toda a probabilidade, em vala de terra simples, pois nao 
eram visiveis restos de qualquer estrutura tumular. As inuma96es haviam-se 
processado todas no sentido E-W (cabe9a a oeste), nao sendo acompanhadas de 
qualquer esp6lio. 

Sob este cemiterio medieval foram encontradas outras estruturas: tres mu
ros e uma canaliza9ao em tijoleira (esta ultima junto ao perfil Norte), os tres 
primeiros claramente de epoca romana. Urn dos muros- M2 (que se prolongava 
por sob o perfil oeste) apresentava vestigios de pintura parietal a fresco. 
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0 esp6lio recolhido, que deu entrada no Museu Regional de Beja e cujo 
estudo exaustivo ainda nao foi efectuado, era composto por cerca de 800 frag
mentos ceramicos diversos, na sua maioria de epocas recentes (seculos XVII, 
XVIII, XIX), de que destacamos varios fragmentos de faian~as do seculo XVII. 
De epoca islamica recolheram-se alguns fragmentos ceramicos pintados, 
estampilhados e de corda seca (percentualmente, porem, em numero muito 
reduzido). A ceramica romana estava presente nos niveis inferiores, igualmente 
em reduzido numero: recolheram-se, para alem de diversos fragmentos de ce
ramica comum, fragmentos de anforas (cerca de 30) e 6 fragmentos de terra 
sigillata. Outros elementos recolhidos pertencendo a esta mesma epoca foram 
os ja mencionados fragmentos de pintura a fresco, bern como fragmentos de 
marmores de revestimento. Nenhum destes elementos se encontrava, porem, in 
situ (embora os fragmentos de fresco se concentrassem, como dissemos, junto 
ao muro que continua por sob o perfil oeste), facto_ de modo nenhum surpre
endente, dados os sucessivos revolvimentos da zona, motivados por uma continua 
ocupa~ao da area, desde a epoca romana ate a actualidade. 

Conclusoes: 

Nao sao muitas as conclusoes a extrair de uma ac~ao pontual e tao ciscunscrita 
como esta: a localiza~ao do cemiterio medieval nao constitui motivo de surpresa, 
tendo urn estudo de ossadas de alguns enterramentos pr6ximos sido ja, 
inclusivamente, publicado no Arquivo de Beja3

• Por outro lado, a existencia de 
estruturas romanas em local tao proximo da zona que sabemos corresponder ao 
forum de Pax Julia e na continua~ao do Largo dos Duques de Beja, onde existem 
referencias a achados de estruturas e mosaicos romanos\ seria, tambem, uma 
«quase-certeza», agora apenas confirmada. 

Qual, entao, o significado e importancia de uma interven~ao deste tipo? 
Em primeiro lugar, ela da-nos a possibilidade de recupera~ao de urn es

p6lio que, com o trabalho das maquinas e subsequente constru~ao no local, se 
teria irremediavelmente perdido. 

Por outro lado, continuamos a acreditar que, se houver a possibilidade de 
cartografar sistematicamente os achados que vao ocorrendo ocasionalmente na 

3 ATHA YDE, Alfredo, Ossadas romanas e visig6ticas, «Arquivo de Beja», V, 1 e 2, Beja, 
1948, p. 63. 

4 VIANA, Abel, Mosteiro da Conceific'iO e Palacio dos lnfantes, «Arquivo de Beja», II, 1 e 2, 
Beja, 1945, p. 175. 
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zona do Centro Hist6rico de uma cidade, eles idio constituindo outros tantos 
passos que se avan~am no conhecimento e leitura da evolu~ao urbana, desde as 
suas primeiras ocupa~oes ate a epoca actual. 

Consciencializar os habitantes para este facto e criar habitos de trabalho 
e uma estrutura operacional que permitam interven~oes eficazes e o rapido 
desbloqueamento das situa~oes sao passos importantes e essenciais desta «luta» 
que se trava pelo conhecimento das nossas origens e formas de evolu~ao. Com 
efeito, s6 no caso de achados excepcionais em subsolo urbano se considera 
serem de rever, alterar ou suspender obras programadas ou previstas: na maio
ria dos casos, uma interven~ao pontual executada a tempo permite, conciliando 
os interesses em jogo, o recuperar de informa~ao valiosa sem obstaculizar urn 
progresso que, devidamente enquadrado, pelo contrario, se defende e preconiza. 

Beja, Dezembro 1988 
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2 - Silo - corte 
SUl- CO"lTE AS 

EEJA • RUI\ 01\S f't)lTA.S or .,_~A,Jt. 
OE5. l. 1hr"l"' 9·&·e7 



Est. III 

B A 11 (C.M.P, folha ultura da · . ) Localiza9ao da sep 50 000 reduzlda . 
A esc. 1/ · ' 43- ' 



~ ltjol(} 

hn;~·.;~] a:fam~ts~a 

----v~N 

0 

~f-1 -9Mar;ofJJ 
..l3ase A6u N111-ll94-
j}t!S. k f..e,n.~Lftl7f'reU 

Planta da sepultura da Base Aerea nQ 11. 

Est. IV 

50 C.M 



Localiza~ao dos sarc6fagos do Monte da Ortiga do Meio 
(C.M.P, folha 516, esc. 1/25.000, reduzida) 

Est. V 



Est. VI 

- Ortiga do Meio - sepultura 1. 

2 - Ortiga do Meio - sepultura 2. 



Est. VII 

Casa junto a Igreja de Santa Maria - localizas;ao. 



Est. VIII 

--~ ~ . .. . . --

.~ .. 
C A SA J UN T 0 A I G. ST A. M A R I A 
MAR.88 des. J.GUSMAcv S. CORREIA 

- Planta das estruturas no final da escava~ao: M 1, 2 e 3 - muros romanos. C -
canaliza~ao. Cotas a partir de urn ponto 0 implantado no lancil do passeio junto 
a igreja. 

::Y<T<i~?Y/::. · :·:':·:-.: · · ·.·.·.·. ·. · · · ... .. · ·· · · ·. .... · · · · · · · .. · · · · 

~IilllJ"I~Iif~l~!~l~~l&tQ~~f~1• _ ... _ 
(o.a.) . . . . . . . 

• • 0. 0 • • • • • • • • • • • • • : ' •• • .: • 

. . : . . . . . . 

0~· · ·.· .·:···· ··: ~ .?< ···· · · ·· ··· "3 .. . : •. ·• • 
e iiU_. ~o i"' i~'R€.1 111. X SAA.rrA MIII'Ot i ll! . a~:rA 

'?{'RTit OtSTE HA'R: . ~q BS 
DE:S. :I. t; USH..fll0js . eo1t.1lf i A 

2 - Perfil oeste (costas a parir de urn ponto 0 implantado no lancil do passeio junto 
a igreja): (00) - nfvel de revolvimento recente; (01) - cemiterio medieval; 
(02) - nfvel romano. M2 e M3 - muros de epoca romana. 



Est. IX 

3 - Igreja de Santa Maria. Ao fundo, a direita, zona da escavas;ao. 

4 - Muros 1 e 3 e Canalizas;ao. 



Est. X 

5 - Enterramentos medievais: pormenor da escavar;ao. 


