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Resumo

127

Apresentam,se os resultados da segunda campanha de escavacr5es na necr6pole medieval de Vila dos Sinos, Mogadouro,
efectuada no Verao de 1982. Foi escavada a zona compreendida entre as sondagens do ano anrerior e a cabeceira da

19reja, tendo sido registadas 31 sepulturas, das quais foram abertas somente 10. Os novos dados nao alteram
substancialmente as condusoes obtidas em 1981.

Resume

Les auteurs presentent les resultats de 1a deuxieme campagne de foumes (1982), realise dans 1a necr6pole medievale de
Vila dos Sinos, Mogadouro. Parmi les 31 sepultures identifies, seulement 10 ont pu etre fouilles, dans l'aire compris

entre la foume de l'annee precedent et Ie chevet de l'eglise. Les nouveaux donnes confirment Ies conclusions des fouiHes
d,1981.

Summary

In 1982 a new excavation was und~rtaken at the medieval necropolis of Vila dos Sinos, Mogadouro. Between the last
year diggs (1981) and the church's head, 31 graves has been located, but only 10 were excavated. The new data agree

with the conclusions of the first excavation.

* Desenho de esp6lio: Fernando Barbosa (M.R.D.D.S.)

Desenho de plantas: Jos~ Manuel Leite (S.R.A.Z.N.) e Filipe Antunes (M.R.D.D.S.)
Fotografia: Francisco Sande Lemos e Perpetua Ferreira (M.R.D.D.S.)
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1. Introdu~o

129

Em artigo anterior (LEMOS & MARCOS, 1984, pp. 71·89), demos noticia dos resultados das
primeiras escavac;oes efectuadas na necr6pole medieval de Vila dos Sinos, Mogadouro, em
1981.

Neste segundo texto apresentamos os novos dados obtidos na campanha realizada no Verao
de 1982, no mesmo local'.

Considerando que a localiza~ao cartografica e administrativa de Vila dos Sinos ja foi
indicada 2, assim como os contextos geografico e arqueo16gico, nao nos vamos repetir. Remete..
mos 0 leitor para 0 1.0 volume da II Serie dos Cadernos de Arqueologia.

Recordamos, no entanto, que a necr6pole em estudo se situa no municipio de Mogadouro,
em pleno planalto mirandes, pr6ximo do rio Douro (Est. 1).

Lembrarnos tambem que a escava~ao deste sido teve origem numa conjuntura de emergen..
cia resolvida, alias pela pr6pria intervenc;ao arqueo16gica que assumiu as caracteristicas habi...
tuais de urn processo de salvamento 3.

Actualmente a necr6pole, que esteve em risco de desaparecer, conserva..se sob uma camada
de terra e areia 4.

o reduzido esp6lio resultante das escavac;oes esta em Bragan'ra, depositado no Museu
Abade de Bac;al' e em Mogadouro 6•

1 A Campanha decorreu entre as dias 29 de Julho e 30 de Agosto, com a colaborac;aodo Snr. Jos~ Manuel Freitas

Leite, do Servic;o Regional de Arqueologia da Zona Norte, e com a apoio da Unidade de Arqueologia da Universidade
'do Minho e da Cimara Municipal de Mogadouro. Paniciparam nos trabalhos jovens da regiao, no Ambito do Programa
OTt. A escavac;ao foi integralmente suhsidiada pelo Instituto Portugu!s do Patrim6nio Cultural.

2 Vila dos Sinos ~ um lugar da freguesia de Vilarinho de Oalegos, concelho de Mogadouro.
3 A ideia inicial dos habitantes de Vila dos Sinos era efectuar 0 arranjo do adro da igreja, 0 que implicaria desaterros

lesivos das sepulturas, que sedam destruidas, na maior parte.
4 Ap6s a condusao dos trabalhos as valas abertas-, foram entulhadas, preservando-se assiro as sepulturas.

5 No Museu Abade de Bac;al (Braganc;a) encontra~se 0 esp6lio que foitratado e inventariado pelo Museu D. Diogo
de Sousa, de Braga: materiais cerimicos, med.licos e osteol6gicos.

6 Em Mogadouro, estilo aguarda de Domingos Marcos as Iapides (e fragmentos de), que foram recolhidos durante

as escavac;5es de 1981 e 1982.
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2. Estrategia e Metodologia

A segunda campanha de trabalhos teve como objectivo 0 estudo do cspar;o compreendido
entre as sondagens do ano anterior e a cabeceira da igreja. De facto, admitia~sea possibilidade de
nessa area se conservarem estruturas da necr6pole romana, de que tinhamos recolhido alguns
vestigios, revolvidos au reutilizados (cer§:mica e lapides anepigrafes), uma vez que 0 pendor do
terreno se elevava na direcc;ao do edificio religioso. configurando~seuma maior profundidade
do solo.

Assim, a quadricula estabelecida em 1981 foi prolongada para Oeste, tendo sido marcada
uma nova serie de quadrados de 4 x 4 metros, separados por banquetas de 1 metro. Estes
quadrados foram designados por: A2. A3 e A4; B2, B3 e B4 (Est. II) '.

Em A3 e A4 foi deixada por escavar uma faixa de 0,30 metros, no limite oeste, a tim de nao
serem afectados os alicerces da igreja. Foi, pois, aberta uma area total de 94, 60 m2.

Tal como no ano anterior, as sepuIturas, nas novas zonas, encontravam;se a escassa
profundidade, consistindo a primeira fase dos trabalhos na sua delimitac;;ao, desenho aescala
1: 10 e registo fotografico.

De seguida, foram removidas as tampas das sepuIturas, procedendo;se depois adecapagem
do sedimento contido no seu interior.

Numa terceira fase. os sepu1cros escavados foram novamente desenhados aescala 1:10 e
fotografados.

Finalmente procedeu;se ao desenho das secc;;5es longitudinal e lateral de cada sepuItura
escavada, repondo;se de seguida na posic;;ao original as tampas que tinham sido levantadas.

3. Resultados da escava~Ao

No conjunto, foram postas a descoberto 31 sepuIturas, das quais apenas 10 foram objecto
de escavac;;ao (Est. III). Considerando as limitac;5es de tempo a que estavamos sujeitos, optamos
pelo estudo dos tumulos que oferedam garantias de nao terem sido violados, salvo urn,
intervencionado porque apresentavam uma orientac;ao distinta, 0 que nos levou a imaginar
tratar;se de uma sepultura da epoca romana (sep. 11), suspeita que nao foi nem confirmada,
nem desmentida.

7 Ao leitor rnais rninucioso nao tera. escapado urn erro na planta topografica inserta no artigo precedente sobre a
necr6pole de Vila dos Sinos (Est. II) (Cadernos de Arqueologia, Serie II, 1). De facto, as coordenadas ai indicadas estao

erradas, pelo que a area escavada nao ficou correctarnente assinalada. 0 erroe corrigido na planta que agora se publica,
em que se diferenciarn com c!areza as areas de cada urna das duas interven~oes, 1981 e 1982, a fim de evitar leituras

erradas.
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Das dez sepulturas escavadas apenas uma (sep. 13) proporcionou urn esqueleto quase
inteiro, disposto em posic;ao horizontal (decubito-supino) (Est. VIll-2). Numa outra (sep. 5)
encontraram~setr@s cdnios, dois colocados acabeceira, e urn terceiro, sensivelmente aos pes
(Est. V-2).

Par sua vez, na sepultura 12 foi recolhido urn anel em ferro (Est. X), {mico elemento de
esp6lio que pode ser considerado em relalJ3.o directa com 0 ellterramento.

Tal como se constatou nos sepulcros escavados em 1981,0 sedimento interior, continha,
na generalidade, pequenos fragmentos de ceramica, telha ou tijolo.

No conjunto, estas dez sepulturas, apesar da ocorr@ncia maioritaria do mesmo tipo de
cobertura (cinco em dez), caracterizada por lajes de tamanho medio dispostas transversalmente,
apresentam tres modelos distintos:

as sepulturas 5, 12, 13 e 17 sao definidas par caixas formadas por lajes assentes
sobre a rochaj
as sepulturas 14, 16, 18, 20, 23 e 29 sao cavidades de contorno variavel, abertas no
substrato xistoso, sem qualquer outra preparac;3.oj
a sepultura 11 possui urn modele espedfico, talvez quadrangular.

Nada indicaporem que esta diferenciac;ao de tipos, tenha urn significado cronol6gico. De
facto, nao se verificam sobreposic;5es entre umas e outras. a unico caso de sobreposiC;ao (sep.
18 sobre sep. 29) ocorre com tumulos do mesmo tipo.

Quanta aorientac;ao mantem~se dominante 0 sentido aproximadamente Este~Oeste,com
as cabeceiras a PoenteB

• Apenas as sepulturas 11 e 12 nao respf?itam esta regra. Contudo, nada
nos sugere que esta variac;ao possa ser interpretada como tendo urn sentido cronol6gico.

A terminar, destacamos 0 caso da sepultura 24, que mergulha sob os alicerces da cabe.ceira
da igreja, sendo~lhe portanto anterior (Est. VI ~ 1). Verifica~se, alias, no quadrado A4 urna
ocorrencia de pedras distribuidas anarquicamente, que podera corresponder a restos de sepul~

turas perturbadas pela construc;ao da igreja (Est. Ill).
Destaque ainda para os casos das sepulturas 12 e 17, que mostram determinadas caracteris~

tieas unicas, nesta necr6pole. A primeira, porque tinha uma cobertura dupla, ajnferior de lages
dispostas transversalmente, e a superior de lages colocadas em sentido oposto (Est. Ill; Est. VIII
~1). A segunda, porque e 0 (mico tumulo de Vila dos Sinos, com 0 fundo forrado a lages,
assentes sobre a rocha (Est. IX - 2).

Vma palavra final para a ocorrencia de inumeros pequenos vestigios osteol6gicos, revolvi~
dos e dispersos por toda a area escavada, fora das sepulturas. Em alguns pontos formavam

B Outro aspecto que nfu) deve rer escapado a quem leu arentamente 0 artigo sobre a campanha de 1981, foi a
discrepancia entre a orienta.;ao exacta dos tumulos, consagrada na planta, e a indicada no inventario. De facto,
genericamente, as sepulturas encontram~seorientadas .com as cabeceiras a poente, mas em termos rigorosos 0 seu eixo
geografico e Nordeste~Sudoeste. e nao Leste~Oeste. Neste segundo texto decidimos registar a orienta.;ao exacta.
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mesmoconcentra~oes, em que sobressatam fragmentos de ealotes cranianas. Fica assim atesrada
urna reutilizac;ao intensiva das sepulturas, em sucessivos enterramentos.

4. Inventilrio daB Sepultura.

Con"en~do:

1 Localiza~ilo oa quadrlcula;
2 Orientac;aoj
3 Cobertura ou tampa;
4 Caracteristicas da sepulturaj
5. E.p6lio

Sepultura 1

1 - Quadrado A2.
2 - NE-SW.
3 - Sem coberturQ visivel

4 - Observam·se duas pequenas lajes. fmcadas no 5010. paralelas, que esbo.;am a sepultura.
5 - Nao escavada.

SepultuTa 2

1 - Quadrado A2.
2 - NE-SW.
3 - Sem cobertura visivel
4 - Observam~se duas lajes. fincadas no solo. parale!as, que esbolWam a sepultura.

S - Nao escavada.

Sepultura 3

1 - Quadrado A2.
2 - NE-SW.
3 - Consrituida por, pelo menos, quatro lajes de tamanho medio. dispostas transversalmente, e duas

pequenas pedras a forrar intervalos entre as majores. A sepultura prolonga~sesob a banqueta entre

A2 e 82. pelo que nao e possivel acrescentar mais detalhes.
4 - Nilo escavada.

Sepultura 4

1 - Quadrado A2.
2-1
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3 Fotmada pot, pelo menos, tres lajes de tamanho m~dio, e uma i>edta pequena. 0 resto da cobertuta
deste t6mulo desaparece sob a banqueta entre A2 e B2, pelo que se tgnora a sua extensao.

4 Nao escavada.
5 Idem.

Sepuhura 5

1 - Quadrado A3.
2 - NE-SW.
3 - Formada por cinco tajes de tamanho m~dio, em xisto, e duas pedras, mais pequenas, do mesmo

material, a forrar intervalos, atingindo, no conjunto, 2 metros de comprimento e 0,70 m de largura.
4 - A caixa sepulcral esub~rectangular e constitulda por lajes assentes no substracto rochoso, 4 a

Norte, 3 a SuI, uma 6nica aos p~s e outra a cabeceira. Esta ultima sobreposta por uma pedra
aparelhada em cunhal. As dimensoes sao as seguintes: 1,80 m de comprimento; 0,34 m de largura
aos p~s; O,44m de largura nacabeceira; 0,32 mde profundidade m~dia; 0,39m acabeceirae 0,28 m
aos pes. Fundo rochoso.

5 - No seu interior encontravam~se tres crineos, dois lado a lado, na cabeceira, e urn isolado, aos p~s.

AMm destes restos osteol6gicos foram recolhidos: 1 fragmen to do bordo de urn vaso; 1 prego de
ferro, vestigios de carvAo.

Sepuhura 6

Quadrado A4.
NE-SW.

- Nao se observaram vesdgios.
o esp~o sepulcral e definido, embora de uma forma 1ncompleta, por Sete lages, 3 a Sui, Unla a
Norte, 1acabeceira, e outra aos p~s, Comprimento estimado: 0,90 m; largura tamb&n estimada:
O.30m.

- Nao escavada,

1 - Q"ad<ado M.
2 - NE-SW.
3 - Constituida por, pelo menos, 31ages de tamanho m~dio, dispostas transversalmente, e mais tres

pequenas. Uma vez que a sepultura se esrende para Ocidente, sob a banqueta entre A4 e B4, nada
mais se pode acrescentar,

- NAo escavada.4

Sepultura 7

1
2
3
4

5

Sepultura 8

1 - Quadrado 82.
2-NE-SW.
3 - Aparentemente incompleta, vendo-se duas lages, uma II)aior, disposta longitudinalmente, e outra

menor, transversal. Comprimento estimado: 1,00 m; largura observavel: 0,40 m.
4 - 0 espaljo do sepulcro eesboljadopor seis lages, visiveis, situadas 3 a Norte, 1 a SuI, e duas aos p~s,

Comprimento e largura estimados: 1,00 m e 0,40 m, respec!ivamenre.
5 - Nao escavada.

Cadernos de Arqueologia, S~riell, 2,1985, pp, 127~156



134 F. S. Lemos, D. Marcos, A necr6pole medieval de Vila dos Sinos, Mogadouro, 198.2

Quadrado 82.
NE-SW.
Constituida POt 41ages de xisto, de tamanho variavel, dispostas transversal mente, comprimento e

larguta: 0,90 m e 0,40 ro, respectivamente.

Nao escavada.

Quadrado 82.
NE-SW.
Composta POt 71ages de tamanho media, numa extens1i.o de 1,70 m e com uma largura de 0,40 m

aos pes e de 0,50 m a<:abeceira. Pequenas pecitas {arram as fendas deixadas entre as lages maiores.

- Nilo escavada.

Quadrado B2.

NE-SW.
Nao se observam vestigias de tampa ou cabettura.

as limites exactos da caixasepulcral nao podemser dados, jei que a sepultura entra na banquets que
sepata 82 e B3. A caixa, na zona visivel, ~ fechada por trEs lages de xisto, assentes na rocha, uma a
Leste, outra, paralela, a Oeste, e uma rerceira, menor, a Sudeste, 0 comprimento observave1 ede
0,90 mea largura de 0,80 m.
Fundo rochoso. De notar, ainda, uma lage de xisto, disposta longitudinalmente, a 0,20 m da lage
leste, formando~se assim como que uma subdivisao no interior do sepulcro.

5 - Apesar do seu interesse, esta sepultura estava violada, encontrando~se 0 seu interior repleto de
pequenas pedras. Recolheram~se, no entanto, dois fragmentos ceramicos (bojos) e urn ferro
indeterminavel.

Sepultura 9

1

Z
3

4

Sepultura 10

1

Z
3

4

Sepultura 11

1

Z
3
4

Sepultura 12

1 Quadrado B3,
2 Norte - SuI.
3 Duas coberturas sobrepostas, A inferior e constituida por quatro lages, de tamanho medio,

dispostas transversal mente. A superior eformada tambem por quatro lages, de xistoe granito, mas
colocadas longitudinalmente. Comprimento: 0,90 mj largura 0.40 m e 0,30 m aos pes.

4 Caixa sepulcral definida par cinco lages, assentes na rocha, 3 de urn lado, 2 de outro, quase que
fechando na cabeceira e aos pes.
Comprimento 0,90 m; largura 0,20 m; profundidade maxima 0,24 m, Fundo rochoso.

5 - No seu interior encontrou·se urn anel de ferro, e 1. fragmento de telha.

Sepultura 13

1 Quadrado B3.
Z NE-SW.
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3 - Constitulda por seis tages, de tamanho mc!dio, de xisto, dispostas transversalmente, e 10 pedras de
pequenas dimensOes, colocadas de modo a fechar as aberturas. existentes entre os elementos
maiores.
Comprimento: 1,80 m; largura: 0,70 m.

4 - Caixa sepulcrat de forma rectangular, formada por 41ages em cada um dos dois lados, 1 aos pes e
outra acabeceira, deslocada do sltio original. Fundo rochoso, escavado no substrato de xisto.
Comprimemo: 1,90 m: largura: 0,40 m; profundidade na cabeceira e aos pc!s: 0,44 m e 0,40 m,
respectivamente.

5 - Nesta sepultura foi encontrado urn esqueleto incompleto, em muito mau estado de conserva\iao,
sem qualquer outro esp6lio. 0 cadaver parece ter sido depositado em posi~aode dec6.bito~supino,

com os bra~os cruzados sobre 0 ventre.

Sepultura 14

1 Quadrado B3.
2 NE-SW.
3 Nao se encontraram vestlgios.
4 Do sepulcro apenas se observa a superficie escavada na rocha, de forma vagamente sub~rectangular.

Comprimento: 1,40 m; largura 0,40 m aos pes; 0,50 m acabeceira.
5 - Sem esp6lio.

Sepultura 15

1 Quadrado B4.
2 Aparentemente NE - SW.
3 Nao ha vestlgios.
4 - Esbo~ada por duas tages que definem a cabeceira, nao se observando outros elementos, e

ignorando~se assim 0 comprimento e a largura.
5 - Nao escavada.

Sepultura 16

1 Quadrado 84.
2 NE-SW.
3 Constituida por seis lages, de tamanho medio, dispostas transversalmente, observando~se 4

pequenas pedras a forrar aberturas entre os elementos maiores. Comprimento: 1,50 m; largura:
0,40 m aos pes; 0,70 rna cabeceira.

4 - A caixa sepulcral e uma cavidade trapezoidal, com os cantos arredondados, escavada no substrato
xistoso. Comprimento: 1,38 m; largura: 0, 20m aos pes e 0,40 macabeceira. Profundidade (media,
pes e cabeceira): 0,18 m; 0,16 m e 0,08 m.

5 - Calote craniana e outros fragmentos 6sseos, em mau estado de conserva~i\o.

Sepultura 17

1 Quadrado 84.
2 NE-SW.
3 Nao se detectaram vestigios de tampa au cobertura.
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Quadrado B3.
NE-SW.
Da cobertura apenas restavam 4 pequenas lages, dispostas de uma forma irregular, no canto
nordeste da sepultura.
Cavidade aberta no substracto de xisto, de forma vagamente rectangular. Comprimento: 1,84 m;
largura: 0,40 mi profundidade (media, pes e cabeceira): 0,20 m; 0,12 m e 0,30 m.
Fragment6s de ossos.

Q.uadrado B4.
NE-SW.
Cobertura parcialmente visivel: observam-se apenas tr@slagesdispostastransversalmente. 0 resto
da sepultura esconde-se sob a banqueta que separa os quadrados B3 e B4.
Parece ter uma caixa definida por lages fincadas, das quais somente se notam 5, quatro do lado norte
e uma da cabeceira. Nao e possivel, portanto, indicar as suas dimensiX:s.
Nilo escavada.

Q.uadrado 84.
NE-SW.
Cobertura constituida por, pelo menos, sete lages de tamanho variavel, dispostas sem nexo
aparente.
Cavidade escavada no substrato rochoso, de contornos irregulares, de forma yagamente rectangu
lar. Comprimento: 1,30 mi largura: 0,44 m. Profundidade (media, pes e cabeceira): 0,30 mj 0,30 m
e 0,14 m. Fundo rochoso.
Fragmentos de tibia e per6nio, muito deteriorados.

4 - A caixa e formada par 71ages assentes na rocha, 3 de cada lado, e 1aos pes, faltando 0 elemento que
devetia fechar a cabeceira. Forma trapezoidal. Comprimento: 1,20 mj largura 0, 10 m aos-pes e 0,30
m acabeceira. Profundidade (media, pese cabeceira): 0,20 m, O,~4 m e Oj06 m. 0 fundo e forrado
par sete pedras, sendo duAs pequenas e as restantes de dimensao media. Duas pequenas pedras a
cabeceira poderiam ser uma prisao de crAneo.
Urn dente e fragmentos de carvao.5-

Sepultura 18

[

2
3

4-

5-

Sepulrnra 19

1

2
3

4

5-

Sepultura 20

[

2
3

4

5-

Sepultura 21

1 Quadrado B3.
2 NE-SW.
3 lncompleta, observando-se quatro lages de tamanho media, dispostas transversalmente e 3 peque·

nas pedras, duas delas aparentemente deslocadas. Parece faltar uma lage de cobertura aos pes da
sepultura.
Comprimento estimado: 1,20 m; largura: 0,50 m.

4 - Nao tendo sido escavada, nao e possivel indicar os elementos referentes acaixa sepulcral. que sera
formada por lages de granito.
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Sepu!tura 22

137

1 RJ'adrado 84..
2 NE-SW.
3 - Nlo se encontraram vestigios.
4" - 0 sepulcro nlo est! totalmente definido, faltando os t:lementos da cabeceira, pelo que nlio c!:

posstvel registar 0 comprimento. Na parte 1este cia sepultura observam~se5lages, uma a Norte, uma
aos pes e tres a Sul.
Largura estimada: 0,24 m.

5 - Nao escavada.

Sepultura 23

1 - Quadrado A2.
2 NE-SW.
3 Nlo se detectaram vestlgios.
4 Cavidade escavada no substrato xistoso, de forma vagamente rectangular, parcialmente encoberta

pelo solo, no limite sui da vala. Comprimento: 1,60 m; largura (vistvel): 0,40 m.
5 - Nlo se encontrou esp6lio.

Sepultura 24

1 Q.uadrado A4.
2 NE-SW.
3 Constituida na parte visivel por 71ages, de tamanho mc!:dioe pequeno, dispostas transversalmente.

A cobertura parece prolongar~se sob 0 alicerce da igreja, na direc.;ao oeste. Comprimento (da parte
vistvel): 0,80 m; largura: 0,46 m.

4 - Nio escavada.

Sepuhura·25

1 - Q.uadrado A4.
2 - NE-SW.
3 - Apesar de a sepultura desaparecer no limite norte da vaia, nota~se que a cobenura c!: formada por

seis lages, de ramanho medio, colocadas transversalmenre. Comprimenco estimado: 1,20 m; largura
observavel: 0,30 m.

4 - Nio escavada.

Sepultura 26

1 Q.uadrado A3.
2 NE-SW.
3 Constituida par duas lages, de tamanho mc!:dio, e 3 pequenas pedras, colocadas transversalmente.

Comprimeitto: 0,80 m; largura: 0,40 m.
4 Nlo escavada.
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Quaclrado B3.

NE-SW.

Quadrado B4.
NE-SW.

Da coberrura restava apenas uma unica pedra, colocada transversalmente.

Caviclacle escavada no substrata raehoso, de forma. vagamente rectangular, com os cantos acre

donclaclos. Comprimento: 1,00 m; largura: 0,34 m.

Sem esp6lio.

Quadrado A4.

NE-SW.
Nan se detectaram vestigios.

Esbo~ada apenas pot urn alinhamento de tres peclras fincadas, peln que nan e passive! indicar

dimensoes, uma vez que nao foi escavada.

Nan se observaram indicios.

Tendo side entrada pela sepultura 18, n.an nos e passive! indicar as caracteristicas ciesta sepultura.

que seria talvez escavada, na rocha, sem caixa (ormada por lages.

Sem esp6lio.

Quadrado B2.
NW - SE(?).
Apenas parcialmente visivel: llage media e duas pequenas, dispostas transversalmentej a fechar as

pes do t\imulo uma outra lage pequena e duas pedras, de menor dimensao. 0 comprimento

observavel e de 0,60 m; de largura tern 0,70 m. A parte da cabeceira desaparece sob 0 solo da

banqueta que separa B2 de Al.
4 - Nao escavacla.

Sepultura 27

1

2

3
4

5-

Sepuleura 28

1
2

3
4

Sepultum 29

1

2

3
4

5-

Sepultura 30

1

2

3

Sepultura 31

1 Quaclraclo 82.

2 ?

3 Da sepultur,a apenas se ve uma pequena parte, correspondente aos pes, podendo deduzir~seque a

(obertura sera de lages.

Nada mais se pode acrescentar, porque a resta do tumulo desaparece sob a banqueta que separa 82

de A2.

4 - Nao escavada.
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5. Esp6lio

139

as materiais arqueol6gicos recolhidos durante a campanha de e&cava~oesde 1982 sao, tal
como os do ano anterior, provenientes, quer das terras que envolviam as sepulturas, quer dos
sedimentos depositados no seu interior.

:E quase todo ele esp6lio revolvido, cuja relac;ao temporal com os tumulos nao se consegue
determinar. Uma unica excepc;ao, ja citada: 0 anel de ferro, detectado na sepultura 12.

De facto, as sepulturas foram reutilizadas em sucessivos enterramentos, pelo que todo 0

solo envolvente sofreu, talvez ao longo de seculos, extensas perturbac;oes.
Nao atribuirnos, pois, qualquer significado cronol6gico ao conjunto do material ceramico,

do qual apresentamos, no entanto, uma descriC;ao sumaria9.

Na generalidade sao fragmentos de ceramica de fabricos comuns, de cronologia desconhe
cida (Est. X).

Os fragmentos B2 0006e B3 0007 distinguern;se claramente, pelas paredes menos espessas e
pastas avermelhadas muito cozidas, com 0 desengordurante constituido essencialmente par
algumas grandes particulas de quartzo e materia organica carbonizada. 0 cerne e regularmente
negro, aparecendo 0 vermelho da argila apenas na periferia.

Os restantes fragmentos tern de comum as pastas, geralmente grosseiras, com desengordu;

rante constituido por muita mica branca, por veze~, extraordinariamente abundante (A4 0004,

A4 0006, A3 OOOZ e A3 0007, B4 0006e B4 0008). Eigualmente canstante a ptesen,a de patticulas

de quartza, sempre angulosas e, por vezes, de grandes dimensoes, que quando expulsas deixam
gtandes vacualas na pastas (A4 0004 e A4 0006).

A cor das pastas varia entre 0 vermelho acastanhado, 0 creme e 0 cinzento, sendo pOUCD
hornogenea no caso das ceramicas cozidas a menor temperatura, como se observa noS fragmen;
tas de urn patinha (A4 0003) e de urn ptata de funda plano (A3 0001).

As superficies sao sempre alisadas, sem qualquer outro acabamento. Nos casos em que este
acabamento e menos cuidado, as particulas da mica, por vezes de grande dimensao, tornam-se
visiveis a supetficie (A4 ODDS, B2 0004 e B4 0004).

Nao tern relac;ao alguma com 0 grupo que acabarnos de descrever tr@s fragmentos em
ce"lmica vermelha (B3 Ooos, B3 0006 e A4 0001), provavelmente do secula XVI au XVII, e urn

outro (B2 0007), de ceramica vidrada moderna.
Verifica;se, pois, a ocorrencia de ceramicas de diversas epocas, misturadas.
Registe;se tambem a presenc;a abundante de cer:imica comum muito fragmentada, quer de

fabrico romano, quer de aspecto mais recente. as pedac;os de telha romana sao mais urn indicio
da existencia de uma necr6pole romana, que tera precedido a cemiterio medieval. A telha de
aspecto mais moderno devera estar relacionada com obras na igreja, de fpoca indeterminada.

9 Agradecemos, mais uma vez, aDra. Manuela Delgado que quiz ter a amabilidade de examinar 0 pouco esp6lio

resultante da segunda campanha, como alias is fizera com os materiais da primeira.
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No que concerne ao esp6lio metalieD, emuito escasso:
- 1 anel de ferro (sep. 14)
- 1 prego (sep. 5)

Quanta aos restos osteol6gicos provenientes das sepulturas, au recolhidos nas terras que as
envolviam, estavam bastante fragmentados e 0 seu estaclo de conserva.;ao era muito preca-rio.

O(erecem, pois, fracas condi.;oes para estudos antropol6gicos.
A terminar este capitulo, dedicado ao esp6lio, ede referir que foi recolhida mais uma hipide

funeraria romana, de rnarroore, anepigrafe, no quadrado 83.
Foram recuperadas 80 todo, em Vila dos Sinos, 4 esteLas, reaproveitadas, anepigrafes, tres

de calcaria e uma de granito. Pela forma e pelos motivos decorativos que ainda se vislumbram,
podem set incluidas no grupo de esrilo Picote.

6. Consider~sFinais (Campanhas de 1981 e 1982)

6.1 - Como se sabe, 0 estudo das neer6poles medievais e particularmente ingrato

devido:
as condi~6es de jazida, habitualmente pouco favoTClveisj
a sobreposic;ao de enterramentos, com os consequentes revolvimentosi
a aus~ncia de esp6lio votivo;
apobreza das comunidades, que se reflecte na eseassez do esp6Ho pessoal.

Por tudo isto, a analise dos resultados das escavac;5es em eemiterios da ldade Media exige
uma pesquisa aturada de paralelos.

Infelizmente, a hibliografia portuguesa sobre 0 assunto e muito limitada, resumindo·se a
poueo mais de uma duzia de titulos, com real interesse. Este panorama irli eertamente modifiear·
~se quando forem publicados os trabalhos feitos neste ultimos cinco anos, por todo 0 pais.

De facto, a julgar pelas breves noticias impressas na Inforrruz¢o Arqueol6gica, parecem ser de
grande importancia as resultados das escavac;6es realizadas nas necr6poles medievais do Rossio
do Carmo - Mertola (TORRESet alli 1984: TORRES 1985 a), da Alc~~ova de Merto!a (TORRES
1985 b), da 19reja de S. Jorge - Fiealho (SOARES 1985 a), do Assento de Chieo Roupa
-Fiealho (SOARES 1985 b), do Castelo de Castelo Branco (RIBEIRO 1985), de Santa Maria do
Arrabalde - Sintra (MOREIRA 1985 a), e de Santa Maria do Olival- Tomar (MOREIRA 1985
b).

Tambem significativos scrao os dados das intervenc;oes de etnerg~nciarealizadas nos shios
da Pedreira - Abrantes e de Cepins - Cantanhede, citados em re1at6rios dos Servic;os de
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Arqueologia do l.P.P.c. lO e de Santa Marinha da Costa _ Guimariles ll.

Entretanto, para al~m de alguns dtulos referentes ao noroeste de Portugal, foi essencial~

mente abibliografia castelhana que recorremos, na elabora~ao destas considerat;6es finais, que
abordam tr~s itens: rituais funerarios, tipologia e cronologia 12.

6.2 - Rituais funerario5

Conforme se pode inferir, pela descri~aodas duas campanhas efectuadas em Vila dos Sinos,
sao deveras escassos os dados relacionados com os rituais funerarios.

Podemos sup3r que os corpos eram inumados nas sepulturas, envoltos em sudarios, sendo
previamente despojados dos seus adornos pessoais, de acordo com uma pratica deduzida a partir
do estudo de diversas necr6poles (CASTILLO 1970, 6; ZAMORA 1979, 599; SlLVA et alii 1980,
58; FERNANDEZ 1981, Ill).

Admitimos tambem que os defuntos, tal como se verifica em muitas das necr6poles
medievais escavadas na Peninsula Iberica (PALOL 1964; RIU 1917,454; ZAMORA 1979, 599;
FERNANDEZ 1981, Ill), eram depositados nos tlimulos em posi,ao horizontal (declibito
~supino), com as bra~os dispostos ao longo do tronco, cruzando~seas maos sabre a peito ou
sobre 0 abd6men.

Efectivamente era esta ultima a disposil';ao do esqueleto inumado na sepultura 13/82,
unico caso em que as restos osteol6gicos se conservaram quase completos, apesar de muito

alterados.
Quanta ao uso de caix5es, os indicadares sao muito escassos. Apenas nas sepulturas 4/81

(carvilo), 5/82 (prego, carvao), 11182 (ferro indeterminado) e 17/82 (carvao), se recolheram
tenues vestigios que apontam nesse sentida.

Embora 0 usa de ataudes esteja documentado em varios cemiterios medievos (IZQUIERDO

1975, 1242; GARCIA e' alii 1983, 289; LEMOS 1986), nao ocorre ou e pouco frequente em
outros (CASTILLO 1970, 6; ZAMORA 1979 b, 599; SILVA e CENTENO 1980,58; FERNANDEZ
1981, Ill).

Os mortos eram colocados directamente nos tiimulos, au mesma enterradas no solo, sem
mais, com em Valeria - Cuenca (FERNANDEZ 1981).

10 Ver 0 Relat6rio de Actividades do Departamento de Arqueologia, divulgado na revista lnforrnt:z¢o Arqueol6gica,

n~ 5. ever 0 Relat6rio de Actividades do Servi~o Regional de Arqueologia da Zona Centro, relativo a 1984,
dactilografado.

II OS dados ineditos resultantes das escava~oes feitas pelo Dr. Manuel Real e pela Unidade de Arqueologia da

Universidade do Minho, no claustro do Convento de Santa Marinha da Costa, sao de grande interesse para 0

conhecimento da evolu~o tipol6gica das sepulturas entre 0 periodo visig6tico e a epoca romlinica,

IZ Nas pAginas seguintes as sepulturas serao referenciadas com 0 respectivo numeto, seguido de uma barra, ana de

escava~ao. Por exemplo, 5/82 corresponderA asepultura 5 da Area escavada em 1982.
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No caso de Vila dos Sinos nao detectamos nenhuma inuma~aodirecta na terra. Os 05505,

muito deteriorados, que se acharam dispersos nos sedimentos que envolviam as sepulturas
(campanha de 1982), parece terem sido espalhados ao acaso, como consequencia do esvasia;
mento das mesmas, a tim de receherem nOVDS cadaveres.

De facto, a reutiliza~ao dos tumulos e muito frequente oeste genera de cemiterios,

verificando~se duas situa~oes distintas: a remoc;ao das ossadas do enterramento anterior; a

sobreposic;ao de corpos no mesmo tumulo (FERNANDEZ 1981, 66).
Podera ter sido este ultimo caso 0 sucecliclo na sepultura 5/82, em que se acharam juntas, na

cabeceira, dU3S calotes cranianas (Est. V·2).

Tambem parece registar;se, em Vila dos Sinos, urn cuidado particular com 0 destino dos

cranios, ja evidenciado em ourros sirios (ZAMORA 1979, 598; FERNANDEZ 1981, 109). Assim,
na sepultura 5/82 estava uma calote craniana colocada a meio da caixa sepulcral, e no exterior da

sepultura 5/82 estavam fragmentos de uma outra.
Ainda no ambito das reutiliza<;5es e de refedr que alguns tumulos, em principio destinados

a crian<;as, a acreditar no tamanho, foram posteriormente usados como ossuarios (sepulturas

3/81,4/81,7/81).
A terminar estes breves paragrafos dedicados aos rituais, salientamos que nao se encontra·

ram oferendas funerarias, 0 que esta de acordo com a norma observada nas necr6poles da epoca.

Nao se recolheram mesmo, pec;.as de vestuario au objectos de adorno, salvo na sepultura 12/82,

canforme ja afirmamos por duas vezes.
Entendemos que esta aus~ncia total, au quase, de esp6lio funerario, para alem de ser t[pica

dos enterramentos cristaos, subordinados a urn ideal religioso, podera reflectir tambern, a

pobreza de uma pequena comunidade, isolada num territ6rio dificil e aspero.

6.3 - Tipologia

Ao estudo tipol6gico das sepulturas medievais tern sido atribuida grande importancia,

nomeadamente como meio de data<;ao.
Considerando 0 numero total de tlimulos postos a descoberto, ao todo 69, dos quais, no

entanto, apenas foram abertos 24, elicito esbo<;ar urn quadro tipol6gico da necr6pole de Vila

dos Sinos.

Principiemos pelo sistema de cobertura, em que se registam tres modelos:
uma (mica lage, cobdndo toda a caixa ou cavidade sepulcral (COB I);

uma serie de lages de dimensao media elou pequena, dispostas transversalmente

(COB II);
urn conjunto de lages, tambem de tamanho medio e/ou pequeno, colocadas sem

ordem aparenre (COB 111).
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Os valores das ocorrencias de cada urn destes modelos, sao os seguintes:

COB I .. . . . 5 7,3 %
- COB II 28 41,2 %
- COB III .. .. .. .. 17 .. .. .. .. 25,0 %

Os restantes 26,5 % correspondem a sepulturas sem vestigios de cobertura.
Verifica-se, pais, que COB II e largamente dominante. Quanta as suas variantes, estas

resumem-se aD numero maior ou menor de lages, conforme' a dimensao dos tumulos.
Resta acrescentar que este sistema nao tern qualquer significado cronol6gico, pais que

ocorre em necr6poles das mais diversas epocas.
Passemos agora as sepulturas propriamente ditas, em que se distinguem 4 tipos:

cavidades abertas na rocha, sem qualquer Dutra prepara~o (VLS I) (seps. 8/81,
11/81,14/82,16/82,18/82,20/82,23/82 e 27/82);
cavidades abertas na rocha parcialmente forradas, com lages medias elau pequenas
(VLS II) (seps. 2/81, 3/81, 4/81, 5/81, 9/81, 10/81);
cavidades abertas na rocha totalmente forradas com lages medias e/ou pequenas,
forrnando urna eaixa aparente (VLS III) (seps. 12/81, 14/81 e 15/81);
caixas au cistas constituidas por lages medias ou grandes, assentes na racha (VLS
IV) (seps. 1/81, 16/81, 19/81,5/82,12/82,13/82,17/82).

a quadro das frequencias clestes tipos e0 seguinte:

VLS I ....... . 8 ........ 33,3
VLS II ....... . 6 ........ 25,0
VLS III ....... . 3 ... , .... 12,5
VLS IV ....... . 7 ........ 29,2

Total 24 ........ 100%

Conjungando as tipos supra definidos com os modelos de cobertura, verifica-se que nao ha
coincidencias significativas. 0 modelo COB I ocorre, tanto em sepuIturas VLS I como em VLS
IV i COB II surge distribuido por todos as quatro tipos.

Outras caractetisticas que se encontram incliferenciadamente de VLS I a VLS IV, sao a
dimensao e a forma.

Aparentemente, 0 tamanho das sepulturas tera aver apenas com a idade e as prapon;oes
dos cadaveres.

Par outro lado, formas mais ou menos rectangulares e trapezoidais encontrarn~se,quer em
VLS I au VLS II, quer em VLS IV, pelo que nao concedemos urn significado especial a urn
atributo que tern sido, talvez, excessivamente destacado, quando sera, de facto, secundario.

Genericamente as estruturas funerarias escavadas em Vila dos Sinos integram-se em dais
«horizontes)) tipol6gicos, definidos pela investiga<;ao espanhola: 0 das cavidades ahertas na
roeha (VLS I), e 0 das sepulturas de lages (VLS III e IV).
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o tipo VLS I tern afinidades com urn dos tumulos descobertos em S. Tome da Serra
-Braga (CESAR 1983, 171), com 0 nivel mais antigo (Tipo I) de San Juan de los Caballeros
-Segovia (ZAMORA 1979 b, 596-597), e com 0 tipo II a, de San Millan -Segovia (ZAMORA
1979 a, 534).

o segundo grupo de tipos (VLS III e IV) tern paralelo nas necr6poles de Duruelo de la
Sierra - Soria (CASTILLO 1972, 3-7), de Palacios de la Sierra - Burgos (CASTILLO 1972,
43-51), de Castellor - Palencia (GUINEAet alli 1963,30-31), no grupo I de Las Vegas de
Pedraza - Segovia ([ZQUIERDO 1975, 1244-1245), enos tipos III e II, respectivamente de San
Millan e San Juan de los Caballeros (ZAMORA 1979 a e b, 597).

o tipo VLS II, de que nao assinalAmos paraLelos, eessencialmente uma forma de rransic;ao.

POt sua vez. 0 tipo VLS III ilustra a fase inicial, embrionciria, das sepulturas de lages.
o ripo VLS IV, corresponde a urn momento afirmativo deste genera de tiimulos, em que se

concretiza urn modelo, em que se define uma arquitectura consrrutiva, com pormenores
especificos como as orelheiras.

Numa tereeira fase verifica..se 0 aperfeil;oamento do aparelho, uma acentuada geometria, 0

desenvolvimento de pormenores, enfim, uma tecnica mais apurada.

Esta fase mais evoluida, foi proposta por IZQUIERDO ([975), com base no grupo 2 de Las
Vegas de Pedra,., sendo not6ria em Valeria (FERNANDEZ 1981).

Nela se integram, provavelmente, as sepulturas escavadas no Monte de S. Romao 
Guimarlies (SARMENTO 1904, [0[- [1 [ e I19-120), em Navia - Ponte de Lima (ALMEIDA et
alii [980), em Arinho - Vila Verde (LEMOS 1984), e no exterior da cabeceira da Se Catedral de
Braga (GASPAR 1985).

6.4 - Cronologia

A datac;ao das necr6poles medievais equase sempre dificil, em particular das que se situam
entre os seculos VIll e Xli!.

Ate ao seculo VIII manteve~se 0 costume das oferendas funerarias que, mesmo pobres,

fornecem indicac;oes cronol6gicas mais OU menDS seguras.
A partir do seculo XIV verifica,se urn certo abrandamento da austeridade das inumac;5es,

recolhendo,se nas sepulturas pec;as de vestuario, elementos de adorno, moedas, que proporcio
nam pistas crono[6gicas (FERNANDEZ 1981; MOREIRA 1985 a).

Numa certa etapa das pesquisas supos,se ser passivel ultrapassar as dificuldades, estabele,
cenda uma cronologia com base nos tipos de sepulturas.

as clados resultantes das escava.;5es de Alberto Castillo, apontavam para uma sucessao de
modelos, desde as sepulturas escavadas na rocha ate aos sarc6fagos, passando pelos rurnulos de
lages.

Trabalhos rnais recentes tern trazido altera.;5es ao esquema construido nos anos setenta,
revelando que 0 mundo das necr6poles medievais e bastante complexo.

Nomeadamente, 0 «horizonte» das sepulturas de lages, fixado por CAsnLLO ( 1972, p. 6),
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no seculo XI, tem,se alargado nos dois sentidos.
Assim, as escava~6es levadas a cabo em Las Vegas de Pedraza fazem,nas reeuar ate ao seeulo

IX (IZQUIERDO 1975, 246), enquanto que 0 estudo do sitio de Valeria demonstrou que se
prolongam are ao seeulo XV (FERNANDEZ 1981, 110).

Entre estes dois parametros, a neer6pole de Vila dos Sinos tende a oeupar a faixa mais
antiga, quer pela presen~a de cavidades abertas na rocha, quer pelo facies arcaico e pouco
evoluido das sepulturas de lages.

Em nosso entender, otipo VLS I pode ser eoloeado no see. IX, eos ripos VLS II a VLS IV,
traduzem urn proeesso evolutivo, ao longo dos sec. X e XI, podendo mesmo prolongar~seate ao
seeulo XII.

Nao detectamos sobreposi~6es significativas ou oferendas funerarias que fundamentem
esta hip6tese.

Porem, 0 mapa da distribui~ao dos tipos de sepulturas nao deixa de ser interessante: 0 tipo
VLS I predominajunto aeabeeeira da igreja; os tipos VLS II e III estao mais afastados; 0 tipo IV
ocorre irregularmente por tocla a area escavada (Est. lV).

Isto parece sugerir a existencia de urn nudeo inicial (VLS l), uma fase de alargamento (VLS
II e LII), atingindo urn limiar de satura~ao, a que se segue uma reutiliza<;ao de todo 0 espa~o

sepuleral (VLS IV).
Abona a favor da cronologia que propomos a necr6pole de S. Tome da Serra que

apresentava tumulos dos mesmos tipos, urn dos quais, rectangular. de lages, era coberto por uma
tampa, com a data de 1037 (CESAR 1983).

As outras necr6poles escavadas no Norte de Portugal, a que nos referimos atras, com
sepulturas de lages mais evoluidas, poderao ser inseridas, talvez, nos sec. XII a XV.

No entanto, 56 atraves do desenvolvimento das pesquisas e da abertura de novas escava,
<;6es, sera possivel confirmar ou desmentir a hip6tese que acabamos de expor.

A terminar, pode conduir~seque as escava~5es de Vila dos Sinos documentam a neer6pole
paroquial de uma pequena comunidade, citada.

A necr6pole principiou a ser usada talvez a partir do sec. IX, sendo de admitir uma evolu<;3.o
tipol6gica das sepulturas, desde cavidades abertas na rocha, de forma rectangular au trapezoidal,
ate caixas tumulares formadas por lages assentes no substrata rochoso.
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ESTAMPA I

1 Localizac;i\o de Vila dos Sinos oa Peninsula Iberica.

2 Localizac;ao de Vila dos Sinos (Carta militar n? 107, Esc. 1:25 000).



ESTAMPAII

1982 (Esc. 1,500).vadas em 1981 eMica das areas escaPlanta topogr
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Mo~adollro

P!anta geral da necr6pole com a distribuil;30 tipol6gica das sepu!turas (Esc. 1:100).



ESTAMPA V

1 Zona A3. Perspectiva geraL

2 Sepultura 5.



ESTAMPA VI

1 Sepulturas 7 e 24.
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2 Sepultura 25.



ESTAMPA VII

1 Perspectiva geral da zona B2.

2 Sepultura II.



ESTAMPA VllI

1 Septilttiras 12, 13 e .20.

2 Sepultura 13.



ESTAMPAIX

1 Perspectiva geral da zona B4.

2 Sepultura 17.



ESTAMPAX
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Esp6lio diverso: 1 (Esc. 2:3), 2 a 7 (Esc. 1:3).




