
NOVAS ESCAVA<;OES NA MAMOA 1 DE CHA DE 
PARADA -- BAIAO, SERRA DA ABOBOREIRA, 1990 

1. INTRODU<;AO 

por 

Vitor Oliveira Jorge*, 
com a colab9rac;:ao de: 

Antonio de Silva Pereira**, 
Carla Stockier Nunes*** 
e Jose Manuel Varela*** 

As primeiras sondagens cientificamente conduzidas neste bern conhecido 
monumento com dolmen de corrector da Serra da Aboboreira decorreram no 
verao de 1987, tendo sido dirigidas pelo primeiro signatario e por Ana Bettencourt, 
actualmente assistente da Universidade do Minho1

• Elas incidiram sobre o en
chimento da camara e corrector e sobre duas areas da mamoa: uma, mais larga, 
situada na sua area leste, em frente a entrada do sepulcro, a outra, estreita, em 
sentido perpendicular a primeira, para sui do dolmen. Em bora trazendo contributos 
que se julga importantes, esses trabalhos nao tinham podido definir o contorno 
original do tumulus, sobretudo na sua area oeste, e, por outro lado, aconselha
vam a que se praticasse uma escava~ao em area para norte e para sui da «sanja 
este», de modo a perceber melhor como se apresentava, ai, a estrutura~ao in-

* Professor da Faculdade de Letras do Porto. Direc~ao dos trabalhos de campo e prepara~ao do 
texto e ilustra~oes para publica~ao. 

** Professor do Ensino Secundario. Colabora~ao nos trabalhos de campo. 
*** Elemento da direc~ao do Grupo de Estudos Arqueol6gicos do Porto. Colabora~ao nos 

trabalhos de campo. 
1 V. V. 0. Jorge e A. M . S. Bettencourt, Sondagens arqueol6gicas na Mamoa 1 de Cha de 

Parada (Baiao, 1987), Arqueologia , voL 17, Junho 1988, pp. 73-118 . 
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terna do montfculo2
• Foi esse o objectivo dos trabalhos de 1990, que decorreram 

de 16 a 28 de Julho, prolongando-se pela semana seguinte algumas tarefas de 
desenho e de cobertura de areas abertas, num total de c. de 12 dias de trabalho 
util. Nele colaboraram, alem de dois trabalhadores brar;ais, estudantes univer
sitarios portugueses e espanh6is, e quatro licenciados galegos, cujos nomes e 
justo destacar, nomeadamente pela sua empenhada colaborar;ao no desenho de 
cortes e estruturas: Ana Filgueiras Rey, Angel Acuna Pineiro, Angel Concheiro 
Coello e Lola Gil Agra. A metodologia usada obedeceu as mesmas regras gerais 
da de 1987, agora com urn maior enfase nas observar;oes em area. As escava
r;oes tiveram o apoio do I.P.P.C.3, da Camara Municipal de Baiao e do Instituto 
da Juventude\ e decorreram no quadro da 131! campanha do «Campo Arqueol6gico 
da Serra da Aboboreira»5

• Uma palavra de reconhecimento muito particular para 

2 Entretanto, em 1989, o S.R.A.Z.N. do I.P.P.C. levou a cabo urn certo numero de ac~oes neste 
monumento nacional, que determinaram o facto do corredor se encontrar actualmente coberto de 
terra (nao sendo visivel), a camara est~r tambem cheia de sedimentos ate uma altura considenivel, 
apresentando 0 d6lmen, alem disso, urn monticulo de terra encostado a parte posterior da camara, 
junto a laje de cabeceira. 0 primeiro dos signatarios ja preveniu OS responsaveis da Camara e dos 
servi~os do I.P.P.C. do perigo que correm actualmente as gravuras dos esteios, sobre as quais 
incidem agora directamente os efeitos das fogueiras que os pastores continuam a acender no interior 
deste precioso monumento pre-hist6rico, dado que nao foi construido urn projectado abrigo de 
pastores no local. V. V. 0. Jorge et alii, Novos elementos sobre o megalitismo da Serra da Abo
boreira (Baiao), Portugalia, nova ser., vols. IX-X, 1988/89, Varia (no prelo). 

3 Na importancia de 100 contos, pagos no fim de Janeiro de 1991. 
4 Agradece-se aos responsaveis pela Escola C+S de Baiao e pela Escola Primaria da mesma vila 

a cedencia, mais uma vez, das respectivas instala~oes para alojamento da equipa, incluindo os 
responsaveis. Sublinhe-se que e assim (por manifesta falta de meios financeiros) que ficam insta
lados em Baiao todos os participantes do Campo Arqueol6gico, incluindo tecnicos habilitados com 
os graus de licenciatura e de doutoramento, nomeadamente urn professor catedratico e urn professor 
associado da U.P. Uma vez que os transportes da Camara s6 podem ser utilizados ao principio e 
ao fim do dia, cada elemento da equipa e obrigado a apenas consumir, durante esse lapso de tempo, 
uma refei~ao ligeira, que lhe e fornecida logo de manha. Na Serra, para alem de uma pequena 
barraca de madeira onde se guarda todo o material de trabalho, nao existe qualquer outro abrigo. 
Para obviar as condi~oes de isolamento total - com todos · os perigos inerentes - em que se 
costuma trabalhar, o primeiro signatario viu-se na necessidade de adquirir, obviamente a custa do 
seu bolso, uma carrinha 4L, verdadeiro pequeno «oasis» na deserta solidao da Serra. Aqui fica dito, 
para que conste como se trabalha em Arqueologia em Portugal nos inicios da ultima decada do sec. 
XX. Foi nestas condi~oes que, desde 1978, as equipas do Campo Arqueol6gico produziram mais 
de uma centena de traba/hos cientificos pub/icados. 

Uma palavra de agradecimento, tambem, ao Arq.2 Joao Mesquita, da Camara Municipal de 
Baiao, pelo interesse que tern demonstrado pelas escava~5es. 

5 Durante esta campanha, e como tern sucedido em anos anteriores, realizamos, ao serao, visitas 
de estudo ao Museu Municipal de Baiao e projec~oes comentadas de diapositivos ao ar livre, num 
caso abertas a popula~ao local, mas principalmente dirigidas aos jovens participantes do Campo, 
por forma a melhor os motivar para a raziio de ser dos trabalhos em curso e sua metodologia. 
Cremos que este esfor~o pedag6gico e importante, dada a presen~a, nas varias equipas que a cada 
momento integram o Campo, de numerosos estudantes, que em 1990 foram, na sua maioria, oriun
dos de varias universidades espanholas. Por essa razao temos tambem urn diaporama sobre Pre-hist6ria 
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o esfon;o dos nossos jovens colaboradores que, sob condi~oes fisicas 
extremamente penosas, permitiram a obten~ao, numa curta campanha, de urn 
acervo importante de informa~oes: basta dizer que foi aberta uma area total de 
104· m2• 

No que toea a localiza~ao, descri~ao e todos os restantes pormenores 
antes conhecidos sobre este monumento - urn dos mais interessantes 
dolmens portugueses -, reportamos o leitor para o trabalho publicado em 
1988 (nota 1 supra). Aqui, iremos ocupar-nos em exclusive das pesquisas 
de 1990, e de algumas correc~oes de pormenor que elas implicam relativa
mente as nossas conclusoes anteriores. Deixamos para os nossos colegas 
futuros e para OS tecnicos do I.P.P.C. (estes ultimos, evidentemente, com a 

. nossa colabora~ao) a tarefa de se debru~arem de novo sobre este im6vel, 
sobre o qual decerto se poderao ainda obter informa~oes mais precisas e, a 
mais curto prazo, sem duvida, melhores condi~oes de preserva~ao e 
apresenta~ao. 

As escava~oes desta vez consistlram na abertura de uma sanja na zona 
oeste da mamoa, e de dois grandes sectores, urn para sui e outro para norte da 
sanja leste de 1987. Entre o espa~o dessa sanja, que tinhamos delimitado com 
blocos de cimento no fim da primeira campanha (e que agora se encontra com
pletamente coberto com terra), e os novos sectores de escava~ao deixamos uma 

portuguesa, que costumamos mostrar. Apesar da escassez de meios, procura-se realizar, na Abo
boreira, muito mais do que urn simples conjunto de escava~6es coincidentes no tempo e sujeitas a 
uma certa programa~iio comum. Nada ha de mais confrangedor, numa investiga~iio deste genero, 
do que a presen~a de pessoas desmotivadas que, confrontadas com urn trabalho de rotina, muitas 
vezes fisicamente exigente, se sentem rapidamente esmorecer perante o niio achamento de pe~as 
que, gra~as a interioriza~iio de uma visiio romantica da Arqueologia, e o que insistentemente an
seiam, quem sabe se muitas vezes estimuladas pelos seus proprios professores. De facto, niio sem 
surpresa temos verificado que niio so muitos arqueologos medem o exito das suas escava~oes pela 
quantidade de artefactos que nelas exumam, como o proprio «paradigma artefactual» ainda preside 
a muitos dos trabalhos efectuados entre nos, consciente ou inconscientemente: 0 artefacto e con
siderado, muitas vezes de forma abusiva, como elemento seguro para diagnosticar urn «horizonte» 
ou mesmo uma «cultura», que rapidamente se generaliza a toda uma regiiio de estudo. Esses 
arqueologos, quando lerem estas linhas, pensariio que as escrevemos como auto-compensa~iio para 
os poucos objectos que em regra encontramos nas nossas escava~6es megaliticas da Aboboreira ... 
mas nem sempre se lembram de que o conjunto de artefactos ja exumados, pelas varias equipas, 
nesta necropole (alguns ainda ineditos) daria, se concatenado em volume, urn ja consideravel tomo. 
A visiio romantica da Arqueologia atras referida e tambem veiculada, e alimentada, pela imprensa, 
cuja escassez de noticias, em epoca de ferias, e em regra com~nsada pelo sensacionalismo das 
escava~oes, com o qual os arqueologos colaboram para terem o apetecido quinhiio de espa~o nos 
considerados prestigiantes «meios de comunica~iio social». Criticamente, seria util que se pensasse: 
que tern tudo isso a ver com a ciencia? Esta niio so precisa, mas tern de ser divulgada, de forma 
atraente, porem despida de sensacionalismo; e a Arqueologia, como investiga~iio cientifica, so 
raramente atinge conclusoes de facto importantes, e essas, antes de poderem ser divulgadas, tern de 
ser trabalhadas, as vezes durante meses ou anos, nos cercbros dos cientistas. 
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estreita area reservada com c. de 10 em de largura7
• 

2. A SANJA OESTE 

Constituida por urn rectfmgulo de 10 x 2 m., corresponde as unidades 
(quadrados de 2 m. de lado) M7 a Q7 da quadricula geral. Esta sanja ficou urn 
pouco distanciada da camara devido ao monticulo de terra agora ali existente, 
e a que fizemos referencia na nota 2 supra. 0 facto, alias, nao prejudicou os 
objectivos da abertura deste sector, cuja finalidade basica era a delimita~ao da 
mamoa e do contraforte da camara pelo lado oeste. 

Verificou-se que a coura~a petrea de revestimento terminava aproximada
mente na extremidade ocidental do 07, a cerca de 8 m. da laje de cabeceira. 
Ou seja, apresentava uma extensao muito semelhante aquela que tinha na 
sanja sui. 

Quanto ao contraforte, a sua periferia atingia a metade do N7, com dimen
soes tambem muito semelhantes, portanto, as achadas na sanja sui. Por questOes 
de seguran~a da anta, nao foi desmontado, mas tao so desenhado em planta, 
com apenas o topo representado esquematicamente nos dois cortes laterais desta 
sanja oeste. 

Como em quase todas as mamoas da Aboboreira, a estratigrafia deste 
sector e essencialmente composta por (1) uma camada superficial, muito humosa 
e com raizes, que contem a coura~a de revestimento, pelas (2) terras subjacen
tes do monticulo, mais compactas, com menor numero de raizes, e afectando 
uma maior heterogeneidade, e por (3) urn nivel de base anterior a deposi~ao do 
tumulus, por sua vez assente na (4) rocha alterada. Quanto foi possivel, porem, 
mantivemos a nomenclatura das camadas utilizada no trabalho de 1988; assim, 
neste caso, a camada (3) acima mencionada aparece aqui com a designa~ao de 
(7) e a rocha-mae com a de (8), tal como nos restantes cortes deste relat6rio. 
Acrescente-se que as sub-divisoes da camada 2 tern uma nomenclatura e urn 
grafismo especificos de cada corte. 

Come~ando pelo corte W.-E. temos, assim, a seguinte sucessao estratigrafica: 
c. 1 - Terras castanho-escuras, muito humosas, superficiais. A coura~a 

(Co no corte), bastante inclinada, adensava-se no 07, «fechando» com grandes 
pedras, colocadas na horizontal, umas junto as outras, e sobrepostas ao solo de 
base (c. 7). Encostada a uma delas, junto a «parede» norte da sanja, encontrava
-se urn elemento fixo de moinho manual, colocado verticalmente, com a superficie 
concava (zona funcional) voltada para o exterior da mamoa, isto e, para oeste; 

c. 1 b - Terras castanho-acinzentadas, rna is claras e com menos raizes do 
que as anteriores; 
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c. 2b- Manchas, mais ou menos extensas, de terras cinzentas, relativa
mente escuras; 

c. 2c- Terras castanho-amareladas, sobrepostas directamente ao contra
forte (no corte: Pc= pedra do contraforte); 

c. 7- Solo amarelado de base. 

A mesma descri~ao poderia ser feita do corte E.-W., com a diferen~a de 
que, aqui, na base da c. 2b, e entre esta e a 2c, se encontrava deposto urn nivel 
lenticular de terras cinzentas muito escuras. Voltaremos a este ponto, mas desde 
ja se poderia dizer que as camadas constituintes da mamoa, na suas constantes 
e nas suas varia~oes de pormenor, evidenciam uma intencionalidade que nos 
parece simb6lica. Toda a elabora~ao do monticulo seria urn acto ritualmente 
ordenado, com deposi~ao de sucessivas camadas de textura e cor diferentes, 
segundo uma certa ordem. Isto e particularmente evidente nos grandes tumuli, 
como por ex. este e a Mamoa 1 de Outeiro de Ante, onde encontramos uns 
niveis lenticulares escuros, de sedimento muito fino, sobre o contraforte, in
tencionalmente depostos, tal como aqui6

• 

3. 0 SECTOR SUL 

Area quadrada com 36 m2
, correspondente as unidades F9 a D9, FlO a 

DIO e Fll a Dll. A sua decapagem permitiu-nos observar uma parte signifi
cativa da superficie da coura~a, a forma como regular e suavemente «descia» 
de W. para E. e de N. para S., ate atingir a periferia nos quadrados D9, DIO, 
D 11, E 11 e F 11. Essa peri feria era compos ta por pedras em posi~ao horizon tal, 
ora mais aglomeradas ora dispersas; se nuns casos podemos explica-las como 
elementos da coura~a que tombaram, na maioria parece-nos pertencerem a urn 
dispositivo intencional de refor~o que, de resto, se observa tam bern frequentemente 
nos cortes das mamoas escavadas nesta regiao: a seguir ao «fecho» abrupto da 
coura~a, feito com grandes pedras, a mesma coura~a evidencia urn curto pro
longamento para o exterior, atraves de algumas pedras mais ou menos dispostas 
na horizontal. Esse facto esta bern patente no corte S.-N. do sector de que 
estamos tratando. 

Exposta toda a superficie litica de revestimento neste sector, pudemos 
aperceber-nos claramente da existencia de urn alinhamento de pedras situadas 

6 V. V. 0. Jorge, Escava~ao da Mamoa 1 de Outeiro de Ante. Serra da Aboboreira - Baiao, 
Setubal Arqueol6gica, vols. VI-VII, 1980/81. 
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a cotas mais elevadas, acompanhando e como que «sublinhando» o contorno 
exterior da mamoa. Com a orienta~ao geral NE.-SW ., descrevia porem urn a 
linha curva. Representamo-lo em planta como urn primeiro nfvel de decapagem, 
bern distinto do segundo, ou seja, da generalidade da coura~a propriamente dita, 
que ficou num desenho diferente. Essa distin~ao era tanto mais nftida quanto as 
pedras do nfvel superior assentavam em terra que, uma vez removida ap6s o 
desmonte daquelas, logo revelava a perfeita continuidade da estrutura subjacente. 
Apenas mantivemos ate uma fase mais adiantada da escava~ao o nucleo de 
pedras que, pertencentes aquele alinhamento mais elevado, se «encostavam» ao 
canto NE. do D9; ele e bern visfvel na estratigrafia do corte W.-E. deste sector, 
«embutido>> na base da camada 1 (Co-n. sup.). 

Espenivamos do prosseguimento das escava~oes neste sector, uma vez 
desenhado 0 «Segundo nfvel de COUra~a», poder distinguir em area varias estruturas 
que nitidamente aqui se imbricavam (referimo-nos a zona setentrional do sec
tor), e de cuja existencia nos tfnhamos apercebido durante as escava~oes de 
1987 (sanja leste). Seriam elas a coura~a e a «estrutura de fecho», alem de, 
eventualmente, parte do anel de pedras de conten~ao lateral da mamoa (que 
certamente existiu, tal como do lado norte, entre a extremidade do contraforte 
do corrector e a dita «estrutura de fecho») e do proprio contraforte. E certo que 
para melhor cumprir esse desiderato teria sido interessante abrir tambem o 
quadrado G9. Tal nao nos foi porem possfvel por manifesta falta de meios e de 
tempo; fica a sugestao para urn nosso continuador futuro. 

A verdade e que, em area, todas essas estruturas, nomeadamente a coura~a 
e a «estrutura do fecho», se revelaram impossfveis de apartar, mesmo durante 
a cuidada desmontagem a que finalmente procedemos, sempre tendo esse ob
jectivo em mente. Esse facto e em si mesmo significativo. Ou seja, a coura~a 
(ou melhor, o nfvel inferior dela), descendo para a periferia oriental da mamoa, 
vinha encontrar-se com a «estrutura de fecho» que, como ja se viu nas escava~oes 
de 1987, nao era, no seu conjunto, perfeitamente horizontal, mas tambem urn 
pouco inclinada (mais baixa a leste do que a oeste), formando as duas uma 
perfeita continuidade. Talvez que o que ainda melhor distinga a «estrutura de 
fecho» seja o facto das suas pedras assentarem por vezes em pequenos calhaus 
de granito, que formavam como que uma desconexa «camada de prepara~ao» 
sobre o solo de base, na parte mais horizontal, externa, da mesma estrutura. 
Esta mesma impossibilidade de «seguin> a continuidade da «estrutura de fecho» 
para o exterior da area aberta em 1987, delimitando tal estrutura, vir-se-ia a 
verificar tambem no sector Norte, como veremos. Tudo isso refor~a a ideia de 
que o «nivel inferior» da coura~a, a «estrutura de frecho», os aneis laterais de 
conten~ao da mamoa (entre a «estrutura de fecho» e o infcio do corrector) e o 
contraforte do corrector sao estruturas rigorosamente coevas, isto e, fazendo 
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parte do «projecto» arquitect6nico inicial. Sendo este executado com materiais 
nao padronizados (terra, pedras sumariamente afei~oadas) e por processos 
empiricos, os varios elementos da estrutura imbricavam-se entre si, equilibran
do-se as massas umas as outras, sem a preocupa~ao de delimitar cada uma no 
seio do conjunto tumular, o que sem duvida dificulta a compreensao arqueol6gica 
da respectiva «anatomia». 

0 corte W.-E. deste sector, com a sua leitura estratigrafica, ajuda a com
preender o que acabamos de afirmar. Passemos a descreve-lo: 

c. 1 - Terras superficiais castanho-escuras, pouco compactas, muito humosas, 
com bastantes raizes; 

x - niveis arenosos, saibrentos, acinzentados; 
Co-n. sup. - nivel superior da coura~a. Podemos admitir que se trata de 

urn resquicio periferico de uma cobertura petrea que inicialmente se desenvolveria 
em area (como acontecia no sector Norte), e que nao teria sido poupada pela 
erosao ou por remeximentos ulteriores a constru~ao, ou, alternativamente, aceitar 
a hip6tese de que, oeste sector, este «nivel superior» estaria desde o inicio 
reduzido a urn anel de pedras que teria por missao cooter externamente a mamoa, 
cuja parte superior seria, nesse caso, apenas de terra. Voltaremos a este ponto, 
mas o que desde ja parece evidente e que houve, na area leste de Cha de Parada 
1, pelo menos do is momentos de constru~ao da mamoa; 

c. 2a- Terras castanhas, com muitas raizes. Contem o «nivel inferior» da 
coura~a (Co) e dao lateralmente passagem a camada 4, onde se encontra a 
«estrutura de fecho» (Est. fee.); 

c. 2b- Terras cinzento-acastanhadas; 
c. 2c - Terras acastanhadas, claras; 
c. 3 - Terras castanho-acinzentadas escuras, quase negras; 
c. 4 - Terras castanhas. An. c. 1.? = gran des blocos possivelmente per

tencentes ao anel de conten~ao lateral do tumulus, entre a «estrutura de fecho» 
e o contraforte do corrector; 

c. 5- Terras cinzento-escuras, quase negras, constituindo urn sedimento 
muito fino, por vezes apresentando pequenas pedras graniticas no topo ou na 
base; · 

c. 7- Solo antigo, composto por terras amarelo-acastanhadas; 
c. 8- Granito alterado do substrato. 

As camadas 3, 4, 5, 7 e 8 correspondem inteiramente as observadas 
em 1987, por ex. no perfil E.-W. da sanja Leste-A (v. op. cit., pp. 82 e 86 
- fig. 15). 

0 corte S.-N. deste sector corresponde, por assim dizer, a uma realidade 
de transi~ao entre o corte anteriormente descrito (no que toea as camadas 1, 2 
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e suas subdivisoes, 5 e 7) e os cortes dos sectores sui ou oeste. 0 que nele mais 
ressalta e o grande tamanho, em media, dos blocos que compoem a coura~a. na 
qual, apesar da sua espessura, ja se nao notam os dois «nfveis» revelados pela 
escava~ao em area neste sector Sui, e a que nos referimos, sinal de que tal 
duplicidade parece dizer apenas respeito a area leste da mamoa, esbatendo-se 
e desaparecendo nas restantes, como as sanjas sui e oeste dao conta. Na extre
midade norte do F9, junto ao corte W.-E. perpendicular a este, nota-se urn 
adensamento de pedras em profundidade: poderao corresponder a periferia do 
contraforte do corrector, mas tambem para o sabermos com certeza teria sido 
necessaria escavar o quadrado G9. 

4. 0 SECTOR NORTE 

Abarcou uma area rectangular de 48 m2
, contendo os quadrados F3 a F6, 

E3 e E6 e D3 a D6. A sua decapagem revelou-nos dois «nfveis» bern nftidos 
de coura~a. 0 superior (estendendo-se pelos quadrados FS e F6, ES e E6 e D6), 
que em geral apresentava acentuada inclina~ao do in~erior para a periferia, dava 
continuidade, no D6, a acumulac;oes de pedras ja notadas no D7, D8 e D9. De 
notar que esse conjunto de pedras do D6 afectava uma disposic;ao mais horizontal 
do que as da restante courac;a do sector, sugerindo como que urn «acrescentamento» 
ulterior, mais visfvel no terreno e em fotografia do que no desenho da planta. 
Nao e nada inverosfmil, pais, que se tenham verificado varios momentos (e nao 
apenas dais) de remodelac;ao desta extremidade oriental da mamoa em tempos 
pre-hist6ricos. Outros monumentos mais bern preservados, como o de Madorras 
1, em Sabrosa (cuja publicac;ao ha varios anos se aguarda) poderao esclarecer
-nos melhor sabre esta complexidade construtiva. 

Desenhado e desmontado o «primeiro nfvel» (com cxcepc;ao da area SE. 
do sector a que acabamos de aludir, e que deixamos como testemunho ate uma 
fase mais adiantada dos trabalhos), o segundo surgiu com uma disposic;ao mais 
regular, em declive suave, como ja tinha acontecido no sector Sui. A sua pe
riferia era quase rectilfnea, com urn a orienta~ao NW -SE, em bora irregular. Tam bern 
aqui nao foi possfvel isolar a continuidade da «estrutura de fecho» para norte, 
como de infcio esperavamos, apesar de todo o cuidado posto no desmonte das 
pedras. E de aconselhar - trata-se de urn ensinamento que colhemos para de 
futuro - a pratica, desde o infcio, de escavac;oes em area nestas zonas fron
teiras aos corredores curtos, em vez da opc;ao, que fizemos em 1987, de realizar 
primeiro sondagens estratigraficas. Acrescente-se que ao desmontar este segun
do nfvel, na base da mamoa, encontramos ainda urn «alinhamento» de pedras 
orientado no sentido sui-norte, com c. de 3,60 m. de comprimento e 1,20 m e 
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0,80 m de largura max. e min. respectivamente, nos quadrados E6 e E5, a partir 
do corte W.-E. do sector. Nao tendo qualquer cabimento nos desenhos que 
apresentamos, nao gostariamos todavia de deixar de o mencionar. 

Resta-nos, pois, descrever a estratigrafia do corte S.-N., ao qual acoplamos 
a parte do corte perpendicular a ele que pudemos desenhar (correspondendo a 
«parede» sul de apenas urn dos 3 quadrados desta extremidade meridional do 
sector, o F6): 

c. 1 - Terras humosas superficiais, castanho-escuras, com muitas 
raizes, tendendo a tornar-se urn pouco mais compactas e saibrentas em 
profundidade, entre o primeiro (Co-l Q n.) e o segundo «nivel» (Co-2Q n.) de 
coura~a; 

c. 1 b - Terras castanho-acinzentadas, mais claras e com menos raizes do 
que as anteriores; 

c. 2a- Terras castanho-escuras; 
c. 2b- «Manchas» castanho-acinzentadas das terras do tumulus; 
c. 2c- Terras castanho-acinzentado claras, compactas; 
c. 5- corresponde ao nivel 5 dos cortes anteriormente descritos; 
c. 7- equivale a c. 7 dos cortes anteriores; 
c. 8- granito alterado da base. 

5. CONCLUSOES GERAIS DO ESTUDO DA MAMOA 

Em geral, os trabalhos que realizamos em 1990 confirmam a justeza das 
conclusoes a que chegaramos em 1987. Com duas importantes precisoes, uma 
sobre a estratigrafia, a outra sobre as dimensoes do tumulus. 

A primeira refere-se a interpreta~ao da camada 5, sobre a qual V. 0. Jorge 
e A. Bettencourt escreveram8 que «( ... ) se trata de urn a camada que deve estar 
em rela~ao com a fase de constru~ao e/ou de utiliza~ao inicial do monumento» 
(p. 82), perguntando, mais adiante (p. 83) se seria «urn sedimento depositado 
por aguas?». Ora, dada a inequivoca posi~ao estratigrafica deste nivel, sempre 
sob terras e/ou estruturas in situ do monticulo, podemos hoje afirmar, descar
tando uma das hip6teses prudentemente aventadas, que nao e de deposi~ao 
natural, mas antes foi ali colocado pelos construtores directamente sobre o solo 
amarelado da base. 0 facto dele nos aparecer apenas na «metade» oriental da 
mamoa, para onde se vira o corrector, e onde se encontra uma maior comple
xidade estrutural do tumulus, e urn indicio de que a constru~ao teria obedecido 

8 V. op. cit. na nota 1 supra . 
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a certas regras, que neste caso apenas podemos interpretar como tendo valor 
simb6lico. A mesma ordem geral de significa~ao sugerimos atras para camadas 
acinzentadas, espessas, ou niveis lenticulares mais escuros, ocorridos na sanja 
oeste, os quais, embora em termos sedimentol6gicos e estratigraficos se nao 
possam confundir com a cam. 5, poderiam ter tido urn sentido comparavel. 
Estamos a pretender afirmar que, pelo menos nos tumuli maiores e mais ela
borados, a deposi~ao sucessiva de camadas poderia obedecer a alguma inten~ao 
especial. Alias, em muitas mamoas aboboraicas ocorre, em torno da camara, urn 
nivel de areao granitico (por vezes com pequenos fragmentos de rocha alterada, 
como acontece aqui com a camada 5), que forma como que urn pequeno 
«pavimento» esbranqui~ado, bern not6rio, entre a base do contraforte e os restos 
do «solo antigo». As semelhan~as de posi~ao estratigrafica com o nivel escuro 
aqui em discussao levam-nos a levantar a hip6tese de entre ambos os tipos de 
«camada de base» haver alguma rela~ao simb6lica, algum tipo de homologia. 
Parece que nos dois casos estamos perante a vontade de isolar a area mais sagrada 
do monumento em rela~ao ao solo em que este vai assentar. Seria tal solo tido 
como impuro, colocado na ordem da natureza, por oposi~ao ao sepulcro, obra 
humana? ... Trata-se de uma dicotomia demasiado facil, e sugerida mais pela 
nossa intui~ao contemporanea do que outra coisa. Alias, se a morte, nas sociedades 
neoliticas, fosse eventualmente encarada como urn retorno a ordem da natureza, 
essa natureza poderia ser conceptualizada como urn espa~o selvagem (coloca
~ao dos tumulos nas margens dos territ6rios, em terras de ninguem) ou domestico 
(localiza~ao dos cemiterios nas proximidades dos habitats, em comunhao com 
os vivos). Assim, nao podemos generalizar, pois tal seria de urn simplismo 
absolutamente redutor. Mas devemos colocar-nos este tipo de problemas, que 
nos abre as valencias semiol6gicas do monumento no seu conjunto, e nao s6 da 
estrutura dolmenica interna. Sea arquitectura das grandes lajes de pedra representa 
uma serie de op~oes culturais e simb6licas, por que nao haveria de acontecer 
o mesmo com a arquitectura de terra que aquele monumento tambem (iamos a 
dizer, sobretudo) e? 

Finalmente, ap6s OS trabalhos de 1990, e possivel, ainda que extrapolando 
urn pouco, dizer que a mamoa 1 de Cha de Parada e de formato ov6ide, com 
urn eixo maior de c. 24 m. no sentido W-E e ·urn menor (passando, como o 
primeiro, pelo centro da camara) de c. de 20 m. no sentido N.-S. Estes dados 
precisam as hip6teses avan~adas no relat6rio de 1988 (Jorge e Bettencourt, op. 
cit., p. 85). 0 contraforte parece ser sub-eliptico, acompanhando o alongamento 
da mamoa no sentido W-E. Tera de eixo maior (W.-E.) e menor (N.-S.) respec
tivamente, c. de 13 e c. de 10 m. 
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- Pequeno seixo rolado, achatado, em xisto, de forma ov6ide. Sector sul. Decapagem inicial 

(c. 20 em de profundidade). 
- Fragmento de seixo rolado de quartzito, estalado (por ac~ao do fogo?). E10. Na base da 

coura~a (prof. - 65 em). 
- Fragmento de seixo rolado de cor negra. N7. Terras do tumulus (cam. 2) (prof.- 45 em.). 
- Lasca de seixo rolado de cor negra. D6. Entre as pedras da base da coura~a/estrutura de 

fecho (prof. - 72 em.). 
-Lasca de seixo rolado de cor negra. Num dos bordos, parece ter pequenos negativos 

continuos, resultantes de eventual reafiamento do gume. 07. Limpeza do corte W-E (cam. 2) (prof. 
- 80 em.). 

- Fragmento de seixo rolado de granito, de grao fino. F9. Na base da coura~a (prof. - 70 
em). 

- Fragmento, estalado pelo fogo, de urn bloco, ou provavelmente de urn seixo, de quartzito. 
D9. Entre as pedras da coura~a (cam. 3) (prof. - 60 em.). 

*- Percutor em quartzo leitoso. Contorno ov6ide, irregular. Trata-se de urn seixo rolado 
usado como percutor, 0 que e bern n!tido no bordo lateral esquerdo, ate as extremidades proximal 
e distal, que apresentam sinais de impactos. 07. Entre as pedras da coura~a, na sua base (cam. 2) 
(prof. - 60 em.). Comp2 - 10,6 em; larg. - 8,3 em.; esp. - 5,3 em. 

*- Percutor em quartzo leitoso. Contorno sub-rectangular. E9. Entre as pedras da coura~a/ 
estrutura de fecho (prof. - c. 90 em.). CompQ - 11 em; larg. - 8 em; esp. - 6,7 em. 

* - Nucleo (esgotado) em quartzo hialino. Forma sub-prismatica, sec~ao plano-convexa. 
Irregular, apresenta negativos em todas as faces, tanto de lascas como de lamelas. Sector sul. 
Decapagem inicial (c. 20 em. de prof.). CompQ - 3,5 em.; larg . - 2,3 em.; - 2,1 em. 

-Lasca residual em quartzo leitoso. F9. Terras sob a coura~a (cam. 2) (prof. - 1,06 m.). 
-Lasca de quartzo leitoso, com talao largo (correspondente a superfkie do seixo rolado) 

e afei~oamento (raspadeira fruste?) no bordo distal do anverso, perpendicular ao eixo de simetria 
da pe~a; esse afei~oamento criou urn gume com c. de 2,5 em de extensao. E9-F9. Terras sob a 
coura~a (cam. 2) (prof. - c. 1 m.). CompQ - 2,4 em.; larg. - 2,9 em.; esp. - 0.8 em. 

-Lasca residual alongada, sub-rectangular, de sec~ao triangular, em quartzo leitoso. Talao 
largo e bolbo bern evidente na base do reverso. Sector sul. Decapagem inicial (c. 20 em. de prof.). 

* - Fragmento de lamina de quartzo leitoso (passando a hialino), de sec~ao triangular, 
retocado na base e no bordo lateral direito. 0 retoque e abrupto (feito a partir das duas faces) e 
produz uma especie de micr6lito geometrico imperfeito (triiingulo rectiingulo irregular). D9. Cam. 
3 (x - 1,30 m; y - 1,40 m.; z - 0,60 m.). CompQ - 2,8 em; larg. - 1,9 em; esp. - 0,4 em. 

* - Lamela em sllex, terminando em ponta, retocada nos bordos. Do lado esquerdo do 
anverso conserva parte do cortex, onde tambem tern retoques . Estes sao abruptos, marginais. A 
sec~ao dominante e a trapezoidal. Bolbo bern nftido na base do reverso. D 10. Cam. 3 (x - 1,80 m.; 
y - 1,57 m.; z- 0,60 m). Comp.Q - 3,5 em.; larg. - 0,9 em.; esp. - 0,4 em. 

* - Fragmento de moinho manual (dormente) em granito de griio grosso. A face 

9 As profundidades indicadas tomariio sempre como referencia o n!vel superior do solo no local; 
quando se mencionarem as tres coordenadas, as duas primeiras referir-se-ao, respectivamente, a 
distiincia do ponto do achado em rela~iio ao lado norte (x), e ao lado leste (y) do quadrado. Quanta 
as dimensoes dos objectOS, SaO indicados OS valores maximos obtidos. 
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superior, tornada concava pelo uso, e sub-quadrangular, com 28 em. de lado; a parte mais 
deprimida (c. de 1 em de prof.), ao centro, e subcircular, com 12 em. de diametro. A espessura 
max. da pe~a e de 14 em. Tern urn perfil sub-triangular alongado. 07. Junto as grandes pedras 
do fecho da coura~a. com a superffcie funcional voltada para o exterior da mamoa (prof. do 

topo- c. 40 em.). 

6.2. Materiais ceromicos 

Tal como ja aconteceu na primeira campanha, os elementos de vasos 
apresentaram-se reduzidos a pedac;os de muito pequena dimensao. 

-Pequeno fragmento, pouco espesso, de fabrico manual. Cor castanho-escura. Ell. Durante 
a desmontagem das pedras da periferia da mamoa (prof. - 65 em.). 

- Idem. D9. Entre as pedras da coura~a (prof.-c. 60 em.). 
-Idem. ElO. Prof. - 73 em. 
-Idem. Fll. Base da mamoa (entre as pedras da sua periferia) (prof. - 75 em.). 
-Idem. 010. Prof. - 65 em. 
-Idem. Vestigios de decora~ao incisa (?) quase imperceptiveis. F9. Na base da coura~a 

(cam. 4) (prof. - 1,10 m.). 
-Idem. Pasta alaranjada. Vestigios de incis6es paralelas junto a uma das fracturas? E 11. 

Periferia da mamoa (prof. - 60 em). 
-Idem, mas espesso, com pasta muito grosseira e desengordurante contendo grandes frag

mentos de quartzo. E6. Entre as pedras da coura~a (prof. - 20 em.). 
-Idem, de pasta muito grosseira, friavel. F9. Sob as pcdras da coura~a (prof. 

-50 em.). 
- Pequeno fragmento de bordo, liso, de fabrico manual. Labio aplanado. Cor 

castanho-escura. E9. Sob as pedras da coura~a/estrutura de fecho (prof. - 1 m.). 

Alt.: 2,7 em. 

*- Fragmento de bordo, de fabrico manual. Labio aplanado. Cor castanho-alaranjada. D9. 
Cam. 4, sob estrutura de fecho (prof. - 1,15 m.), junto ao corte W-E. Decorado com caneluras 
verticais, largas (c. 3 mm.) e pouco profundas. Alt.: 2 em. 

* - Minusculo fragmento (dim. max. - 2 em) de vaso ceramico, decorado com estreitas 
caneluras ou sulcos paralelos (provavelmente verticais) na face externa. D 10. Entre as pedras da 
periferia da mamoa (prof. - c. 80 em.). Esta decora~ao e a do fragmento anterior evoca a de 
ceramicas encontradas neste mesmo monumento (campanha de 1987) e em Serrinha 2, Furnas 2 e, 
muito particularmente, em Cha de Santinhos 210

• 

- Quatro pequenos fragmentos da pan~a de urn vaso ceramico, liso, de fabrico manual, 
admitindo colagem. Unico aspecto de interesse: a face interna mostra negativos, ao que parece, de 
pequenos caules. F5. Cam. 2 (prof. - 88 em). 

- Fragmento de asa de vaso aparentemente de fabrico manual, com pasta muito friavel, 
con tendo graos de quartzo como desengordurante. E 10. Sob pedras do « 1 Q nivel» de coura~a (prof. 

- 70 em). 

10 V. op. cit. na nota 1 supra e V. 0. Jorge, Les tumulus de Cha de Santinhos (ensemble megalithique 
de Serra da Aboboreira, Nord du Portugal), Arqueologia, 12, Dez. 1985, pp. 117 e seg. 
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Foram recolhidos 24 amostras, tres para data~iio radiocarb6nica (LNETI, Sacavem, e CSIC, 
Madrid) e as restantes para analise antracol6gica (D~ Isabel Figueira!, Londres). Aguardamos OS 

resultados destas analises. 

Porto, Mar($0 de 1991 
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Planta de conjunto da mamoa com indica~ao das areas escavadas: em 1987 (sanjas sul e este) 
e em 1990 (sanja oeste e sectores norte e sul). 







Est. III 

Sector leste da mamoa (fronteiro ao corredor) mostrando o aspecto do nivel inferior da 
coura~a nos sectores norte e sui. De ambos os lados do corredor e visivel o contraforte 
deste, e, assinalada a cinzento, encontra-se a denominada «estrutura de fecho» (decapada 
em 1987). 
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Est. V 

1 - Aspecto da coura~a no sector oeste. 

2 - 0 contraforte no sector oeste, ap6s a escava~ao deste ultimo. 
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1 - Corte W - E do sector Oeste (estratigrafia explicada no texto). 
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2 -Corte E - W do sector Oeste (estratigrafia explicada no texto). 



1 - Aspecto de conjunto do sector Sul ao nfvel da primeini 
fase das decapagens (foto obtida de W .) 

Est. VII 

2 - Idem, mostrando o nfvel inferior da coura~a (foto obtida de SW). 
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1 - Sector Sui, corte S - N (estratigrafia expiicada no texto). Comparar com o desenho da est. IX. 

2 - Sector Sui, corte W - E ( estratigrafia expiicada no texto ). Comparar com o desenho da est. X. 
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Sector Sul, corte W - E. 



- Aspecto dos trabalhos de desenho estratignifico nos cortes do 
sector Sui (foto obtida de SE.). 

2 - Aspecto do sector Norte ap6s a primeira fase das decapagens 
(foto obtida de E.). 

Est. XI 



0 segundo (inferior) nfvel de courac;a no sector Norte (foto obtida 
aproximadamente de NNE.) . 

Est. XII 
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Estratigrafia do sector Norte: corte E. - W. (apenas quadrado F6) e corte S. - N. (quadrados F6 a F3) 
(estratigrafia explicada no texto). 
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Est. XIV 
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Do is artefactos liticos: 1 - fragmento de lamina de quartzo retocada, 
lembrando urn micr6lito «imperfeito»; 2 - lamela de sflex, de bordos abatidos. 


