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Problemas e perspectivas do Quatermirio do litoral minhoto
a norte do rio Lima

Jose Meireles

Resumo

E apresentado urn primeiro balan~o dos estudos levados a cabo sobre as forma~oes quaternarias do litoral do Minho
(Portugal). compreendidas entre a foz do rio Minho e a foz do rio Lima. Duas forma~oes marinhas situadas
respectivamente a 3-5 mea 11-15 m foram identificadas. Depositos coluvionares e eolicos revelando a existencia de
condi~aes climatericas rigorosas (gelifrac9ao. geliturba~ao e eoliza~ao) foram igualmente detectados sobre aqueles
mesmos niveis. Nocaso particular da jazida de S. Domingos. as caracteristicas sedimentologicas dos depositos
sugerem a possibilidade da existencia de uma forma~ao paleo-Iagunar.
Um primeiro estudo tecnico-tipologico incidindo sobre materiais Itticos acheulenses e de tipo «asturiense) e igual
mente efectuado.

Resume

L'auter presente un premier bilan des recherches effectuees sur les depOts quaternaires du litoral du Minho (Portugal),
entre l'embochure du fleuve Minho et celie du fleuve Lima. Deux depots marins, etages respectivement a3-5 met
II-IS mont ete reconues. Des formations colluvialles et eolliennes revelant des conditions climatiques froides
(gelifraction, eolisation et cryoturbation) ont ete identifiees sur ces memes niveaux. Dans Ie sites de S. Domingos. les
caracteristiques sedimentologiques des depots suggerent la possibilite de I'existence des depots paleo-Iagunaires.
Un premier etude techno-typologique portant sur des industries acheuteenes et de type ((asturienll est egalement
presentee.

Summary

The author presents the first results concerning new researches on the Quaternary of the littoral of Minho (Portugal).
Two high sea-level deposits. localized at 3-5 m and II-IS m have been identified. Colluvial and eolion deposits,
contemporaneous with cold climatic conditions (cryoclastism. cryoturbation and wind facetted pebbles) are superim
posed on the two sea terraces. At the site of S. Domingos, sedimentary chl:\racteristics of the deposits suggest the
existence of a paleo-Iagoonar formation.
A first technical-typological study made on acheulian and ((asturiam) type artifacts is also presented.
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I. Introdu~iio

13

«Vestiges of raised beaches, fluviatile deposits, and marine abrasional features are preser
ved at several localities along the Portuguese coast. Lithic artifacts are associated with some of
the «beach» deposits. Teixeira (1949, 1952) has described nine levels along the northern coast,
but lacking extensive sedimentological studies like those begun by Soares de Carvalho (1953,
and elsewhere), the significance and interrelationships of these is not understood.

...detailed field and laboratory studies are required before meaningful subdivision of the
series will be possi ble». (p. 709).

Assim tra~ava Leslie G. Freeman, em 1975 (FREEMAN 1975),0 panorama da investiga~ao

sobre 0 Quatermirio do litoral portugues, particularmente no que se refere it regiao Norte do
pais, e na qual naturahnente se inclui a Minho.

Na verdade, quem consultar a numerosa bibliografia existente sabre esta materia, rapi
damente se apercebeni do estado caotico e confuso em que se encontra a pesquisa neste
dominio.

Num ambito estritamente arqueol6gico (individualizaf;ao, caracterizaf;ao e classifica~ao

dos materiais), e devido a uma utiliza~ao abusiva e deficiente de criterios, quer de tipo
morfologico (grau de rolamento, patina), quer de nivel pretensamente «cultural» (no~ao de
fossil director, concepf;oes aprioristicas sobre os tipas constitutivos de determinados conjuntos
industriais reconhecidos e definidos noutras regi5es), aos quais se veio ainda juntar um
deficiente (e par vezes inexistente) enquadramento estratignifico, constatamos que os variados
conjuntos de materiais liticos recolhidos no litoral minhoto ao lange de mais de meio seculo de
investiga~ao, tern sido sucessiva e indiscriminadamente classificados como: Chelenses, Abevi
lenses, Acheulenses, Mustierenses, Mustierenses de tipos pequenos (?), Languedocenses (ou
Camposanquienses), Pre e Proto-Asturienses (ou Ancorenses), Asturienses (Medio e Supe
rior), Pseudo-Asturienses, Neoliticos (Calcoliticos ou da Idade do Bronze - contemporaneos
da edificac;ao de monumentas megaliticos) e mesmo Castrejos (no sentido chissico do-termo).
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Pensamos que esta simples enumeral;ao ebern significativa das deficiencias e dificuldades
sentidas pelos investigadores ao classificar estes problemciticos conjuntos. Este estado de coisas
naD sera por certa alheio ao facto dos estudos realizados terem incidido, fundamentalmente,
sabre materiais provenientes de recolhas de superficie.

Transportando agora esta nossa breve apreCl39ao para urn plano geologico, somas
igualmente fon;ados a reconhecer a existencia de uma SitU398.0 pOlleD clara.

Como ja tivemos oportunidade de 0 referir mais desenvolvidamente em trabalhos anterio

res (CARVALHO, LEMOS e MEIRELES 1980, 1982), os autores que procuraram estudar as
forma~6esquatermirias do litoral minhoto, fizeram-no interpretando-as e correlacionando-as
entre si baseados unicamente Dum criteria de tipo altimetrico (atribuindo-as a determinados
niveis marinhos definidos por cotas, ou intervalos de cotas pre-fixadas), sem se preocuparem
com a sua genese, bern como com a sobreposil;ao de umas relativamente as Qutras.

Desta metodologia resultou que, para a1em do exiguQ conhecimento geologico que delas
temos, nos seja igualmente passivel detectar entre os diversos investigadores uma certa
variac;ao dos limites altimetricos a que essas formalt0es se encontram (facto que, quanto-mais
DaD seja, dificulta desde logo a sua identificac;ao).

Como exemplo paradigmatico do que acabamos de afirmar~ atentemos ao sucedido com a
jazida de Montedor (Carre~o).

Em 1975 G. Zbyszewski refere na sua obra ((Le Quaternaire au Portugah) (ZBYSZEWSKI
1957) a existencia, em Montedor, de urn nivel de praia situado a 25-30 metros, e no qual haviam
side recolhidos utensilios acheulenses; em 1971,0 mesmo autor (ZBYSZEWSKI 1971) menciona
esse mesmo nivel desta feita situado a 30-45 metros acima do nivel do mar; finalmente, em
1972, C. Teixeira e A. Candido de Medeiros (TEIXEIRA e MEDEIROS 1972) apresentam-no

como 0 nivel de 45-55 metros I.
Urn outro aspecto que ainda dentro do ambito geologico pouco tern contribuido para uma

clarifical;ao deste problema, prende-se com a nomenclatura crono e clirnato-estratignifica
utilizada pelos investigadores. Com efeito, podernos ve~ificar 0 emprego indiscrirninado de
designativos provenientes. quer da terminologia quaternaria continental europeia, quer da
terminologia quaternaria continental, ou marinha rnediterranica, quer ainda da terrninologia
quaternaria marinha do Norte de Africa2

I Alias, uma situal;ao ex.actamente semelhante foi recentemente apresentada por A. de Brum Ferreira relativa

mente ajazida de Moledo (FERREIRA 1983).

2 Por este facto, e no estado actual dos nossos conhecime~tossobre 0 Quatermirio do Norte de Portugaljulgamos

aconselhavel 0 abandono detoda e qualquer classificar;ao crono ou climato-estratigraficaespecifica (alpina, mediterra~

nica, do Norte da Europa, ou outra). Os enquadramentos crono e climato-estratigraficos naturalmente necessarios

aos estudos actual mente em curso deveriam, em nossa opiniao. ser estabelecidos de uma forma geral, a partir do

regime generico de flutuar;oes c1imaticas do Quaternario (periodo glaciar, interglaciar).
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~~Em face: dr:slas duvidas, que s6 demoradas e dificeis investiga~oes geol6gicas poderao
elucidar, apresenta-se a Decessidade dum estudo met6dico da costa, para avaliar a extensao e a
genese dos movimentos epirogenicos e formac;ao de terra~os marinhos...

S6 depois de estudos monograficos, que permitam precisar 0 sincronismo e relai;oes entre
os dep6sitos t1uviais e marinhos e as industrias pre-hist6ricas, e que se podeni pensar em
resolver 0 problema da incerta posic;ao cronol6gica do paleolitico minhoto». (p. 27)

Desta forma extremamente simples e inequivoca Rui de Serpa Pinto (PINTO 1932)
apontava ja, em 1932. 0 caminho a seguir pela investigac;ao no dominio das formac;oes
quaternarias do litoral minhoto e das suas rela~oes corn as industrias pre-hist6ricas que lhes
estao associadas.

Todavia, e infelizmente para a Pre-Hist6ria do Norte de Portugal, ninguem procurou
seguir a via trac;ada por este lucido investigador. Dai"que, rnais de quarenta aDOS volvidos sobre
a redacc;ao daquelas linhas, Leslie G. Freeman se tivesse podido referir (com toda a proprie
dade, diga-se) ao Quaternario do litoral orte do nosso pais nos termas com que iniciamos este
trabalbo.

Em 1979 decidimos, adoptando algumas das bip6teses e directivas de trabalbo assinaladas
por Serpa Pinto, retomar de uma forma sistematica as pesquisas no dominio do Quaternario
do lit oral do Minho, tendo para 0 efeito elaborado urn projecto de investiga~aoque procurara.
prioritariamente, dar resposta a alguns dos importantes problemas actualmente existentes, e
de entre as quais permitimo-nos destacar os seguintes:

I) Problemas de litostratigrajia:
- Qual e a sucessao de camadas, e a sua assoclac;ao em membros e formac;oes.

verificada nos depositos quaternarios do litoral do Minho?
- Quais sao as caracteristicas das respectivas rochas e a sua classificac;ao?
- Qual e 0 seu conteudo paleo-biologico e arqueologico?

2) Problemas de indole sedimentogenerica:
- Qual e a genese das rochas de cada estrato, ou conjunto de estratos reconhecidos e

individualizados em cada corte geologico?

3) Problemas relacionados com a evolurao das rochas
(processos pedogeneticos, de diagenese, crioturbacao, solit1uxao e erosao):
- Como se define a sua ocorrencia relativamente as unidades crono e climato-

-estratigraficas em presenc;a?
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4) Problemas de corre/oraa estratigrdfica entre as vdrias unidades sedimemares indivi
dua/izadas nos diversos cortes geoldgicos (quer atraves das caracteristicas sedimen
to16gicas e da sucessao de fen6menos que aquelas possam denunciar, quer at raves dos
seus conteMos paleo-bio16gicos ej au arqueoI6gicos).

5) Problemas relacionados com eventuais deformaroes tectonicos das vdrias unidades
sedimentares em presenra:
- Quando se processaram?
- Que dificuldades acarretarn para a correlac~lio estratignifica?
- Qual e0 seu enquadramento oa evolu(fao neotect6nica do litoral do Ocidente da

Peninsula Iberica?

6) Problemas de cronostratigrafia (tendo sempre presente a facto de que a aplicacao da
terminologia cronostratignifica ao Quaternario do litoral minhoto se revelara particu
larmente dificil, ja que os depositos em presen~a se revelam bastante complexos
devido a grandes varialYoes de facies, quer lateral, quer verticalmente, mesmo entre
distancias muito reduzidas):
- A que unidades cronostratigraficas correspondem as unidades litostratigraficas

individualizadas?

7) Problemas de ciimato-estratigrafia:
- Que relalYoes poderemos estabelecer entre as unidades climato-estratigraficas e as

unidades cronostratigraficas?

8) Problemas re/acionados com as industrias /iticas pre-hist6ricas e/ ou hist6ricas e a sua
importtJncia na analise dos processos de evo/urao do /it oral do Minho:
- Que tipa de industrias liticas estao presentes nos depositos quatermirio, do litoral

minhoto?
- Qual a sua origem?
- Qual 0 seu posicionamento estratigrafico?
- Quais as suas caracteristicas tipologicas?
- Como se tera processado a sua evolulYao interna e 0 seu posterior desenvolvimento?
- Quais os seus limites cronologicos?
- Qual a seu enquadramento cultural?
- Havera mistura de industrias num ou mais dos diversos depositos reconhecidos na

regiao?
- A que se fica a dever tal facto?
- Como explicar a existencia de materiais liticos nas praias actuais?
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Como se podera deduzir da enumera9ao que acabilmos de efectuar, este projecto, dada a
sua extensao, encontra~se, necessariamente, ainda numa Case inicial do seu desenvolvimento.
Por isso, 0 trabalho que agora apresentamos3constitui tao so urn primeiro balan90, de caracter
provisorio, da investiga~ao que temos vindo a desenvolver, e que nesta primeira fase se tem
centrado fundamentalmente no estabelecimento de urn programa de prospec90es sistematicas
e na realiza9ao de algumas escava90es no tramo litoral situado a Norte da foz do rio Lima,
visando prioritariamente a definicao da sucessao litostratignifica dos depositos, bem como 0

reconhecimento do seu conteudo arqueologico.

2. A jazida de Forte do Cao (Gelfa)

2.1. Localiza~iio e caraclerlza~iio sumarla da jazlda

A esta9ao arqueologica de Forte do Cao (Gelfa) localiza-se na freguesia de Vila Praia de
Ancora, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

As coordenadas Gauss referentes a urn ponto central da jazida sao as seguintes:
P - 536,7
M - 138,4

A sua descoberta em 1928 ficou a dever-se a Rui de Serpa Pinto. Com efeito, no seu ja
celebre artigo «0 Asturiense em Portuga!»(PINTO 1928) este autor afirmava a dado passo: «As
pesquisas efectuadas a sui do Rio Ancora (em 30 de Mar90 de 1928) provaram ja a existencia
duma esta9ao asturiense proximo de Afife... Em frente ao Sanatorio de Afife recolhi seis picos,
entre os rochedos da praia.» (p. 35)4.

Desde entao, varios foram os investigadores que se referiram a estajazida, quer pelo seu
interesse geologico, quer arqueologico, sem que no entanto nunca se tivesse tentado proceder a
urn estudo analitico e rigoroso da mesma (ZBYSZEWSKI e TEIXEIRA 1949; MAURY 1977;

TEIXEIRA e GON<;;ALVES 1980).
Esta situa9ao viria finalmente a ser ultrapassada quando, em 1979, a Unidade de Arqueo

logia da Universidade do Minho, de colabora9ao com a Area de Ciencias da Terra da mesma

30 meu agradecimento a Fernando Barbosa e Sophie Delavis. autores dos desenhos dos materiais lIticos, e a
Filipe Antunes. Quenor Rocha e Sophie Delavis. responsAveiS pelaexecucao final dos desenhos dos cortes geol6gicos.

Desejo igualmente agradecer a Vlademiro Pires. amigo e companheiro de campo, bem como a todos os membros da
sua equipa. a colaboral;8.0 e 0 apoio insubstituivel que prestaram a este trabalho.

4 Este ediftcio designa-se actualmente por Hospital Psiquiatrico da Gelfa.
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Universidade, decidiu empreender a real~za~ao de escavac;oes arqueo16gicas no local.
Estes trabalhos surgiram entaD como urn imperativQ urgente. suscitado pelos violentos

temporais que assolaram todo 0 litoral minhoto no decurso do ano de 1978, e que causaram
importantes e irremediaveis destruic;oes no conjunto das formac;oes geol6gicas inferiores da
esta~ao arqueol6gica de Forte do Cao (Gelfa).

Assim, foram efectuadas quatro interven~5es: as duas primeiras, em 1979 e 1980, sob a
responsabilidade de F. Sande Lemos (LEMOS 1982)5; as duas ultimas, realizadas em 1981 e
1982, ja sob a responsabilidade do signatario deste trabalho.

a tramo litoral compreendido entre a foz do rio Ancora e 0 Monte da Gandra (no topo do
qual se encontra 0 farol de Montedor) eformado por uma extensa cobertura dunar que se
prolonga para 0 interior.

Sensivelmente a cerca de tres quil6metros para Sui da foz do referido curso de agua,
aquele extenso areal einterrompido pOT urn pequeno esporao roehoso, 0 qual corresponde a
uma primeira plataforma de abrasao. Esta plataforma situa-se, para Oriente, a cerca de 3-4
metros acima do nivel media das aguas do oceano, enquanto que para Ocidente cia ve
progressivamente diminuida a sua cota, ate ficar por completo submersa. Esobre eia que, foi
edificada a constru~ao militar seiscentista conhecida pela designa~ao de Forte do Cao.

A Norte e a Sui deste forte situam-se duas pequenas praias. constituidas essencialrnente
por cascalhos origimirios da desagrega(fao de forma(foes que se desenvolvem sobre a referida
plataforma, e que, libertas da cobertura dunar que habitualmente as ocultam, afioram A
superficie nestes dois locais6.

Esta plataforma e a sua cobertura sedimentar constituem assim urn primeiro «plateau»
cujas cotas maximas oseilam entre os 3 e os 8 metros.

Para 0 interior verifiea-se a existencia de urn pequeno degrau, a partir de eujo topo se
desenvolve uma segunda plataforma de abrasao, a qual apresenta desta foit;' cotas maximas
variando entre II e 15 metros.

2.2. ESlraligrajia

As duas primeiras interven~5es realizadas (1979 e 1980) incidiram unicamente sobre os
dep6sitos situados entre as cotas de5-8 metros, vislveis no talude da ante-praia (LEMOS 1982).

5 Desejamos aqui expressar 0 nosso agradecimento ao Dr. Francisco Sande Lemos por nos ter facultado um total
acesso Adocumenta~iio proveniente das suas escava~oes na esta~iio arqueol6gica de Forte do CAo (Gelfa). alguma dela
ate aqui inedita.

6 Tera sido certamente nestes cascalhos. particularmente nos da praia SuI. que Rui de Serpa Pinto recolheu os seis
picos a que faz refer~ncia no seu trabalho e que possibilitaram a descoberta desta jazida.
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Estes trabalhos permitiram uma primeira e interessante c1arifica~ao da sequencia estrati
gnifica do local, particularmente no que diz respeito aos seus niveis superiores (CARVALHO,

LEMOS e ME1RELES 1980; LEMOS 1982; CARVALHO, LEMOS e MEIRELES 1982).
Com as campanhas de 1981 e 1982, e embora tenhamos retomado na sua grande maioria

as zonas parcialmente escavadas anteriormente, procedemos a urn alargamento substancial da
area escavada(Est. 11). Procuramos assim obter uma serie de cortes geol6gicos suficientemente
expiicitos e representativos, que nos possibilitassem 0 acesso a leituras e interpreta~oes

estratignificas significativas, bern como potencialmente reveladoras do modo de deposi~ao dos
distintos depositos em presen~a.

Tentamos deste modo criar as condi~oes que nos permitissem. nao so efectuar uma
primeira abordagem relativamente Agenese das forma~oes que se situam sobre a plataforma de
abrasao interior dajazida, mas tambem determinar a sequencia estratigrafica global da zona de
interveniY8.o.

Dos cortes resultantes da sondagem realizada (Sector A) (Est. III, IV e V) foi-nos possivel
reconhecer a seguinte sequencia estratigrMica:

Camada 1 - Solo actual (pouco espesso)7.

Camada 2 - Areias dunares que cobrem um mur07 e 8. Espessura media: 100 em.

Camada 3A - Deposito arenoso, fino, algo argiloso, de eolora~1io eastanha eseura e eontendo alguns seixos
rolados de quartzito de medianas dimensoes (8-10 em). Tratar-se-a de um paleosolo (?) historieo sobre 0 qual
assenta 0 muro7, Espessura media: 30 em.

Camada 38 - Cascalheira formada predominantemente por seixos de quartzito, com alguns granitos e
plaquetas de xisto com quiastolite, apresenta eseassa matriz arenosa, fina, movel. A sua espessura varia entre
os 25 e 60 em. Esta eamada assenta direetamente sobre 0 nivel 3A, eneontrando-se adossada ao muro que
anteriormente referimos7.

Camada 4 - Dep6sito arenoso, fino, com urn grau medio de eonsolida~ao, de eolora~ao cinzenta clara e
apresentando um granulado fino (2-3 mm), disperso, constituldo por elementos de origem granltiea, bern
como alguns blocos de granito e seixos rolados de quartzito. A sua espessura varia entre 40 e 10 em.

Camada 5 - Dep6sito arenoso, fino, movel, de colora~Ro homogenea «beige)) clara, com urn granulado
grosseiro composto por pequenos seixos rolados (0,5-1 em) e alguns, raros, de maiores dimensoes. A sua

7 A represental;ao granca destes estratos nao surge nos cortes estratignlficos que apresentamos neste trabalho
porque, neste sector de interven~ao, eles foram parcialmente eliminados durante as campanhas de 1979 e 1980.
Todavia. toda a informal;Ro a eles respeitante podera ser consultada no artigo publicado por F. Sande Lemos (LEMOS

1982).
8 Este muro podera eventualmente corresponder. quer a uma defesa anexa ao fortim. quer a uma demarca~aode

terrenos de cultivo, quer ainda a urn sistema de protee~io dos campos contra 0 avanl;o do mar e das areias (LEMOS

1982).
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espessura varia entre 50 e 20 em e 0 seu limite inferior apresenta~se claramente definido e Iigeiramente
ondulado.

Camada 6 - Dep6sito muito pOlleo espesso (1,5 em em media), aTenoso, muito fino, plastico, com urn grau

medic de consolida~lio e de coioraciio castanha.

Camada 7 - Dep6sito aTenoso, fino, pOlleo argiloso, de coloraciio castanha clara e englobando grande
quantidade de material grosseiro composto maioritariamente por bloeas de granito, reconhecendo-se ainda,
se bern que dispersos par loda a camada, alguns pequenos seixos rolados de quartzite (1-2 em).

Camada 8 - Deposito aTenoso, fino, ptastico, de coioraciio castanha clara, com urn granulado fino,
constituido por elementos de origem granitica, bern como alguns seixos rolados de quartzito e raros
fragmentos de xistos com quiastolite e bloeos de granito. A sua espessura varia entre 4S e 20 em, e oseu limite
inferior apresenta-se Iigeirarnente ondulado.
Na base deste estrato foi deteetada (LEMOS 1982) uma estrutura em pedra, eujo real significado neste
momento nos eseapa.

Camada 9 - Casealheira, formada predominantemente porseixos de quartzito, eontendo igualmente alguns
bloeos de granito, com uma matriz arenosa, de eoloral;80 eastanha clara. A sua espessura varia entre 40 e IS

em, apresentando urn limite superior extremamente irregular.

Camada lOA - Dep6sito arenoso, com urn elevado grau de eonsolidal;80, de eoloral;ao variavel entre 0 tom
«beige)) e 0 eastanho claro; apresenta ainda urn granulado fino (2-3 mm), constituldo porelernentos de origem
granltiea dispersos por toda a eamada, bern como alguns pequerios seixos rolados de quartzito (2 a S em). A
sua espessura varia entre 40 e 20 em e 0 seu limite inferior eextremamente regular.

Camada lOB - Dep6sito arenoso, fino, poueo argiloso, com urn grau medio de eonsolidal;ao, de eoloral;iio
variavel entre 0 tom «beige» e 0 eastanho claro, contendo alguns leitos arenosos mais grosseiros. A sua
espessura varia entre 40 e 20 em e 0 seu limite inferior eextremamente regular.

Camada II - Deposito arenoso, fino, algo argiloso, com urn grau medio de eonsolidal;iio, uma eoloral;80
homogenea eastanha eseura e contendo raros pequenos seixos de quartzito (1-2 em). A sua espessura varia
entre 10 e 40 em, apresentando urn limite inferior mal definid09.

Camada 12 - Dep6sito arenoso, fino, m6vel, com reduzido grau de eonsolidal;iio, de coloral;iio homogenea
«(beige) clara e apresentando loealmente pequenos leitos arenosos mais grosseiros (2-3 mm), num tipo de
estrutura sedimentar entreeruzada. A sua espessura varia entre 15 e 30 em e 0 seu limite inferior e bastante
regular.

Camada 13A - .Depo,sito areno-argiloso, com urn grau medio de eonsolidal;ao, de eoloral;8o negra, apresen
tando todavia pequenas bolsas arenosas mais claras dispersas por toda a eamada; no topo desta formal;iio
situa-se urn leito bastante deseontinuo de seixos exelusivamente de quartzito, dispostos horizontalmente,
verificando-se eontudo a sua progressiva rarefae(:iio para 0 interior do dep6sito. A sua espessura varia entre 8

e 15 em.

9 Urn poueo a Norte do sector de eseav8l;ao e posslvel identifiear no topo deste deposito urna serie de estruturas,
em adiantado estado de destruil;8o, que tern sido interpretadas como tratando-se de salinas (LEMOS).
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Camada 138 - Deposito pouco extenso, arenoso, de cor negra, com urn elevado grau de consolidaf;ao e
apresentando leitos arenosos grosseiros. onde predominam os quartzos. bern como pequenas lenticulas
earbonosas.

Camada 13C - Deposito pouco extenso, arenoso, de eoloraf;ao negra, com urn elevado grau de consolida
cao, contendo pequenos leitos carbonosos e arenosos grosseiros, assim como pequenos seixos de quartzito
(0,5-1 em). total ou parcialmente rolados.

Camada 13D - Deposito muito localizado, arenoso, com uma coloracao cinzenta escura (fruto do apareci
mento de pequenas balsas arenosas mais claras), com Urn grau medio de consolidaf;lio e urn reduzido numero
de pequenos seixos (0,5-1 em) rolados de quartzito.

Camada 13E - Deposito areno-argiloso, de eolorafJlio negra, com urn grau medio de consolidacao e
pequenos fragmentos de carvlio dispersos por toda a camada. A sua espessura varia entre 40 e 20 em e 0 seu
limite inferior apresenta~se mal definido.

Estes dep6sitos areno-argilosos, finos ou grosseiros, de colorac;ao escura, reconhecidos ao
longo do IiIoral do Minho, surgem-nos habilualmenle referenciados na bibliografia da especia
lidade sob a designa~lio de <<1imoU» (BERTHOIS 1949), «sille» (ZBYSZEWSKI 1971), «moledo
arenoso» (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO 1972) e «forma~lio areno-pelilica de coberlura»
(TEIXEIRA e ASSUNt;AO 1961; TEIXEIRA, MEDEIROS e ASSUNt;AO 1965; TEIXEIRA e GON
t;ALVES 1980). E sob esle ullimo designalivo que eles nos surgem carlografados na Carla
Geologica de Porlugal na escala de 1/50.000, na folha I-C (Caminha) (TElxEIRAe ASSUNt;AO
1961 ).

Camada 14 - Dep6sito areno-argiloso, com urn grau medio de consalidafJao, de coloracao castanha,
. apresentando 0 seu limite superior bastante irregular e mal definido; caracteriza-se ainda pela presenfJa, na

sua base, de grandes blocos graniticos, bern como de alguns, poucos, seixos rolados de quartzito. A sua
espessura varia entre 10 e 30 em.

Camada 15 - Dep6sito cascalhento, constituldo por seixos quase que predominantemente de quartzito.
embalados numa matriz areno-argilosa, urn poueo grosseira e de colorafJao acastanhada. Os cascalhos que
fazem parte desta formacao revelam urn intenso crioelastismo (claramente atestado pelos seus indices de
desgaste extrernamente baixos), detectando-se numerosissimos seixos fragmentados por gelivaclio; sAo
igualrnente bastante elevados (+ de 50%) os indices de eolizaf;ao contabilizados nas amostras recolhidas
(superficies picotadas, polidas, estriadas e facetadas).

Camada 16 - Cascalheira extremamente compacta, predorninanternente de quartzito (se bern que neste
deposito 0 quartzo atinja uma percentagern relativamente significativa, superior a 12%do total nas amostras
recolhidas), com uma matriz arenosa, fina, phbtica, de colorafJao cinzenta-esverdeada. sendo ainda posslvel
observar na sua base importantes vesttgios de ferruginizaclio; os cascalhos que eonstituem este deposito sAo
maioritariamente de reduzidas dimensoes (estas, vao diminuindo gradualmente do eimo para a base da
cascalheira 10). Refira-se ainda que no topo desta formafJao observam-se igualrnente efeitos de fenomenos de

10 A explieaf;lio para este fen6meno poderemos encontra-Ia num artigo publicado por J. 80urcart e M. Auzel
(BOuRcARTe AUZEL 1969).
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crioclastismo e que, quer no sector de escava~ao, quer no talude da antepraia imediatamente situado a Sui do

Forte do Cia (local oode este deposito ebern visivel) epassivel constatar a existencia, tambem no seu to po, de

seixos cujo eixo maior se encontra colocado vertical mente. ou entao numa posi~ao francamente inclinada;

este facto e por nos interpretado como urna sequencia resultante da ocorrencia de fenomenos de crioturba~ao

que teriam afeclado este estrato.

A espessura desta camada varia entre 120 e 150 em.

- Substrata rochoso granitico revelando a existcncia de formas de crosao marinha bastante caracteristicas

(sulcos polidos. marmitas).

Tal como fizeramos menyao anteriormente, os depositos quatermirios existentes najazida
de Forte do Cao (Gelfa) nao se confinam as formal1oes susceptfveis de ser observadas no talude
da antepraia actual e que recobrem parcialmente a plataforma de abrasao inferior. Eles
estendem-se bastante mais para 0 interior, desenvolvendo-se igualmente sobre a segunda
plataforma de abrasao detectada e ja mencionada no inicio deste capitulo.

Impunha-se por isso alargar a area de intervenyao a essas unidades sedimentares, por
forma a obter urn corte geologico global dajazida e, simultanearnente, urn conhecimento mais
aprofundado das condil1oes sedimentogeneticas que presidirarn a sua formayao.

Neste sentido, durante a campanha de 1982 foram abertos tres novos sectores de escava
yao. Doisjunto ao Hospital Psiquiatrico da Gelfa, correspondendo assim ao topo da referida
plataforma e, logicamente, as cotas maxirnas atingidas pelos depositos, e urn terceiro, locali
zado mais proximo da base dessa mesma plataforma de abrasao, situado portanto ·a cotas
inferiores.

As duas primeiras sondagens (Sectores Be BI) revelaram-nos que, das formayoes aban
donadas no topo da plataforma, apenas e possivel reconhecer actualmente vestigios residuais
da sua cobertura detritica, mais au menos remexida e desmantelada II.

A sequencia estratigrafica mais completa observada nesta zona (Sector B) foi a seguinte
(Est. VI-I):

Camada I - Deposito arenoso, fino, de colora~aocastanha-alaranjada, com urn grau medio de consolida·

~iio e eontendo alguns pequenos seixos de quartz ito. Espessura media: 12 em.

Camada 2 - Deposito arenoso, muito fino, alga argiloso, de eolora~ao eastanha com pequenas balsas

aeinzentadas e raros pequeno'i seixos dispersos de quartzito. Espessura media: 5 em.

Camada 3 - Deposito limoso, de eolora~ao cinzenta eseura, poueo eonsolidado, com abundantes einzas

eompletamente pulverizadas e alguns pequenos fragmentos de eardo. Espessura media: 2 em.

Camada 4 - Deposito arenoso, fino, plastieo, com urn grau medio de eonsolida~ao,de eoJora~aoeastanha

eseura e apresentando numerosos seixos, predominantemente de quartzito, alguns deles eolizados. Espessura

media: 25 em.

II E de supor que a eonstru~ao das vias de acesso apraia e, partieularmente, a edifiea~ao do Hospital Psiquiatrieo

da Gelfa tenham ocasionado igualmente grandes destrui~Oes.
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- Substrato roehoso granitieo.

23

Em contrapartida, a terceira vala de sondagem a que fizemos referencia (Sector C) viria a
possibilitar-nos'a observa~ao de uma curiosa e significativa sequencia estratigrafica. denun
ciadora de assinalaveis varial;oes na dinamica energetica de estabelecimento dos depositos.

Assim. a sequencia detectada neste sector (Est. VIl-2) apresenta-se do seguinte modo:

Camada 1 - Deposito easealhento. formado por seixos de quartzito de medianas dimensoes e nos quais se
observam fenomenos de erioclastismo e de eoliza~8.o; a sua matriz e de tipo areno-argilosa. plastiea. de
eolorat;8.o eastanha clara. Espessura media; 35 em.

Camada 2A - Cascalheira. eonstituida por seixos quase que exclusivamente de quartzito. de medianas
dimensoes. e com uma matriz areno-argilosa. fina. plastiea. de eolorat;ao eastanha-amarelada: observam·se
ainda pequenos vestigios de ferruginizat;ao bastante dispersos. Espessura media: 35 em.

Camada 28 - Casealheira. eonstituida por seixos predominantemente de quartz ito. de reduzidas dimensoes
()·2 em). e com uma matriz arenosa. compacta. de eolora~ao amarelada e aeentuados vesligios de ferrugini·
za9io. Espessura media: 10 em.

Camada 2C - Casealheira. eonstituida por seix.os predominantemente de quartzito. de medianas dimensOes.
e com uma matril. arenosa. fina, com urn grau medio de eonsolidat;io e de eolora~ao amarelada; verificam·se
ainda vestigios de ferruginizal;io. de reduzida expressao e bastante dispersos. Espessura media: 30 em.

Camada 20 - Casealheira. formada quase que exclusivamente por seixos de quartzito. de reduzidas
dimensoes (1-1.5 em). com alguns maiores de granito. profundamente alterados. e uma matriz arenosa.
medianamente eonsolidada e de eolorac;;ao amarela-alaranjada: observa-se ainda uma aeentuada ferruginiza·
~ao do deposito. Espessura variavel entre 10 e 55 em.

- Substrato roehoso granitieo. apresentando formas de erosao marinha (sulcos polidos. marmitas).

Como referimos de inicio, 0 Forte do Cao domina duas pequenas praias de cascalho
situadas. respectivamente. a Norte e a Sui desta construl;ao militar.

Tal como na sua congenere SuI. e possivel reconhecer no talude da antepraia Norte uma
serie de unidades sedimentares que. pelas suas caracteristicas (denotando significativas varia·
~oes na dinamica energetica que presidiu a. forma~ao de alguns dos depositos ai observados),
desde sempre despertaram 0 nosso interesse.

No entanto, porque esta praia se encontra melhor protegida natural mente contra as
investidas dos agentes de erosao, porque nela nunca tinhamos tido a possibilidade de identifi·
car urn minima de vestigios arqueologicos e, fundamentalmente, porque se, revelava prioritario
conduir as trabalhos iniciados na praia SuI (que absorviarn par completo os escassos recursos
humanos e financeiros pastas a. nossa disposic;ao), a interven~ao que planearamos para este
local foi sendo sucessivamente reIegada para urn segundo plano.

Por isso, so em 1982 nos foi possivei estabelecer urn sector de escava~ao (Sector D) nesta
praia e assirn determinar a sua sequencia estratigrafica.
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Esta viria a revelar-se, exceptuando no que se refere aos seus niveis inferiores, substan
cialmente diferente da verificada na praia SuI.

A sueessao de estratos reeonheeida foi a seguinte (Est. VII):

Camada I - Areias eolicas de colora.-;:ao .beigclt.

Camada 2 - Deposito areno-argiloso, com urn grau media de consolidac;ao, de colorac;ao castanha escura,
apresentando 0 seu limite superior bastante irregular e indefinido. e contendo alguns pequenos seixos Tolados

de quartzito. bern como blocos angulosos de granito porfir6ide. Espessura variavel entre 10 e 40 em.

Camada 3A - Cascalheira, constituida por seixos de quartzito de reduzidas dimensoes (3-4 em). com uma
matriz areno-argilosa, fina, plastiea, de eoloral;io castanha escura. Espesssura media: 20 em.

Camada 38 - Cascalheira, deseixos de quartzito de medianas dimensOes(7-8 em), com uma matriz arenosa,

flna, poueo eonsolidada e de colorac;io eastanha-aeinzentada. Espessura media: 15 em.

Camada 3C - Casealheira, eomposta por pequenos seixos de quartzito (2-3 em), extremamente movel
porque pratieamente desprovida de matriz. Espessura varia-vel entre 15 e 40 em.

Camada 3D - Cascalheira de seixos de quartz ito de medianas dimensoes (8-9 em), movel, desprovida de
matriz. Espessura media: 20 cm.

Camada 3E - Casealheira, eonstituida por seixos de quartz ito de reduzidas dimensoes (3-4 cm), movel dada
a escassez de matriz. Todavia, na sua parte inferior este estrato adquire urn maior grau de eonsolidac;3.o,
devido ao facto de ai a sua matriz se revelar substancialmente mais signifieativa; esta apresenta-se entao de

tipo areno-argiloso, fina, plastica, de colorac;ao cinzenta-acastanhada. Espessura media: 75 cm.

(as estratas que' temos estado a referir, e exceptuando-se a base do nivel 3E, sao todos
visiveis no talude da antepraia actual; as que seguidamente passaremos a apresentar, somente
puderam ser identificados atraves da sondagem realizada).

Camada 3F - Casealheira extremamente compacta, composta por seixos de quartzito de reduzidas dimen
soes (2-3 em), e com uma matriz areno-argilosa, plastiea, de eo)oral;io amarelada. Espessura media: 35 em.

Camada 3G - Casealheira extremamente compacta, formada por seixos de reduzidas dimensOes (2-3 cm),

com uma matriz arenosa, fina, plastiea, de eolorac;ao einzenta-esverdeada; verificam-se ainda na sua base
aeentuados fenomenos de ferruginizac;io. Espessura media: 50 em.

- Substrata rochoso granitico, apresentando formas de erosio marinha (suleos polidos, marmitas).

Atraves das eSCavaf;OeS realizadas ao longo de quatro anos, foi-nos possivel reconhecer e
analisar, pela primeira vez, a sequencia estratigrafica global das formacoes quatermirias que
eonstituem a esta~ao arqueol6giea de Forte do Cao (Gelfa).

Este facto, permitir-nos-a avancar desde logo com algumas novas hip6teses de interpreta
Cao, que mais adiante referiremos, bern como servir de confirmaCao a outras que temos vindo a
apresenlar em trabalhos anteriores (CARVALHO, LEMOS e M EIRELES. 1982; 1983).
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2.3. Os mater;a;s liticos

25

Das escava~oes efectuadas na jazida de Forte do Cao (Gelfa) foram os seguintes os
sectores e os estratos que nos proporcionaram materiais liticos:

- Sector A: camadas 3A, 4, 8, 9, lOB, 13A, 13E, 15 e 16.
- Sector B: camada I, 2 e 3.
- Sector C: camadas I e 2A.

No sector D nao foi detectada qualquer tipo de esp6lio.

2.3.1. Principios metodol6gicos

Num artigo anteriormente publicado (MEIRELES 1982) tivemosja a ocasiao de chamar a
atem;ao para certas insuficiencias de que. a nosso ver. padeciam os estudos ate hoje realilados
sobre os materiais Iiticos recolhidos nas esta~oes arqueol6gicas do litoral minhoto.

Essas insuficiencias situam-se, fundamental mente, no dominic do reconhecimento do
contexto estratigrafico dos materiais. e no da metodologia e criterios de analise empregues no
seu estudo.

Com as observac;5es resultantes das escavac;5es realiladas em Forte do Cao (Gelfa),
pensamos estar neste momento em condi~5es de ultrapassar a primeira lacuna atras apontada.
Na verdade, os trabalhos levados a cabo permitiram-nos urn estabelecimento e correcto
posicionamento estratigrafico do esp6lio recolhido. em relac;ao as diferentes unidades sedi
mentares em presenc;a nesta jazida.

No dominio dos principios metodol6gicos de analise dos materiais, iremos adoptar uma
soluc;ao bipanida:

- urn estudo tecnico;
- urn estudo tipol6gico descritivo.

Dado que urn nuroero significativo da totalidade dos materiais (em bora provenientes de
diversos e distintos sectores e estratos. sublinhe-se) e constituido por lascas e residuos de tal he,
pareceu-nos justificado empreender 0 seu estudo tecnico. por forma a teotar reconhecer
eventuais diferenc;as. au semelhanc;as neste ambito 12.

Desejamos no entanto desde ja esclarecer que nem sempre as amostras com que tivemos a
possibilidade de trabalhar dentro de cada conjunto, se revelaram suficientemente representati
vas sob 0 ponto de vista quantitativo, por forma a justificarem urn estudo e urn tratamento
estatistico comparativo de dados. Todavia, sempre que tal situac;ao nos pareceu possivel e
cientificamente aconselhaveJ, ela constituiu 0 objectivo final do nossa estudo.

12 Com 0 intuito de vermos alargados os quantitativos com que iriamos trabalhar dentro de cada nivel. optamos por
incluir no computo global da nossa aprecial;io. e sempre que tal se revelou possive!. aquelas lascas que serviram de

suporte a fabrical;ao de utensllios especificos.
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Para atingir tal prop6sito resolvemos seguir 0 metoda criado por H. de Lumley, R.-A.
Fournier e R. Brandi para 0 estudo dos materia is da jazida de Terra Amata (Nice, FranlYa),
metodo esse posteriormente desenvolvido por A. Tavoso (TAVOSO 1972).

o seu principia geral assenta numa classific39ao das lascas em funl;ao do seu modo de
«debitagem)), ou de lalhe. Neste sentido, preslar-se-a particular atet:19ao apresen93, localiz3(fao
e ausencia de superficies residuais de cortex, por forma a conseguir diferenciar sucessivas
«gerac;oes» de lascas. Este criteria possibilitar-nos-a assim a reconstituic;lio parcial das tecnicas
utilizadas na obtenc;ao daquelas.

De acordo com tal metodologia (TA VOSO 1972) come9aremos por dividir as lascas em dois
grandes grupos: lascas com superficies residuais de cortex e lascas sem cortex.

Dentro do primeiro grupo estabeleceremos uma nova subdivisao, entre aquelas cujo talao
eem cortex, e as em que 0 nao e.

Seguidamente, no quadro das lascas com talao cortical consideraremos a existencia de
diversos tipos, em fUnl;aO da localizal;ao das superficies residuais de cortex:

- com a superficie inteiramente em cortex (Iascas de descorticac;io): Tipo I;

- com a superficie inteiramente em cortex. mas limitada por rracturas (trata-se igualmente de lascas de
descortica~aoque apresentam urn, dois ou tres bordos nao corticais devida a levantamentos anteriores au a

rraeturas naturais pre-existentes): Tipo 2;
- com raros levantamentos anteriores (apresentam a sua face superior em cortex a excepc;ao de uma
superrlcie que corresponde ao negativo de urn, ou mais levantamentos anteriores): Tipo 3;

- com talia, darsa e bordo distal em c6rtex: Tipo 4;
- com talio e dorsa abrupto em cortex: Tipo 5;

- com talao e dorsa invasor em cortex: Tipo 6 13;
- com talio e bordo distal em cortex: Tipo 7;

- com talio e uma superficie residual central em cortex: Tipo 8:
- unicamente com 0 talao em cortex: Tipo 9.

Em alguns dos conjuntos de materiais provenientes das escaval;oes que temos vindo a
efectuar nas formal;oes quatermirias do litoral minhoto, detectamos a existencia de algumas
lascas que apresentam cortex na totalidade do seu contorno (sao lascas-originarias do talhe de
seixos rolados de reduzida espessura e largura, pelo que, uma vez descorticados, e ao
continuar-se a verificar a extracrrao de lascas, estas afectam 0 suporte na totalidade da sua
espessura, apresentando por isso uma superficie cortical em toda a periferia).

Neste sentido, resolvemos empreender uma ligeira alterarrao no sistema de A. Tavoso,
introduzindo-Ihe, na categoria das lascas com ta1ao cortical, urn novo tipo (aquele que acima
caracterizamos) que passaremos a designar por Tipo 10.

Os tipos 1,2,4,5 e 6 constituem uma primeira gera~ao de lascas, extraidas dum unico
seixo, como resultado de urn talhe unifacial, em que ap6s cada percussao se verifica urn

IJ Ainda·segundo A. Tavoso (TAVOSO 1972) estes tres ultimos tipos de lascas correspondem «... aun debitage qu'an
pourrait qualifier de lateral. au les eclats sont tires cote-a-cote, chaqun utilisant I'arete creee par I"enlevement anterieur
comme guide pour tirer Ie nouvel eclatI'. (p. 118).
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deslocamento lateral do plano de percussao seguinte. Os tipos 3, 7 e 9 derivam igualmente de
urn talhe unifacial, dest,,- (eita executado sobre uma superficie cortical perpendicular a uma
outra ja descorticada. Estes tres ultimos tipos formam uma segunda gera~ao de lascas.

As lascas com talao nao cortical sao ja consequencia de urn talhe bifacial. 0 plano de
percussao utilizado para a sua obten~ao e constituido por urn negativo resultante de urn
levantamento anterior (au uma fractura natural), executado numa outra face do suporte.

Tambem dentro desta categoria epossivel estabeJecer, igualmente em fun~ao da localiza-
~ao das superficies residuais de cortex, diferentes tipos de lascas:

- com a superficie inteiramente em c6rtex: Tipo II;
- com a superficie inteiramente em cortex limitada por fracturas: Tipo 12;

- com raros levantamentos anteriores: Tipo 13;
- com 0 dorso e 0 bordo distal em cortex: Tipo 14;

- com 0 dorso abrupto em cortex: Tipo 15:
- com 0 dorso invasor em cortex: Tipo 16 14:
- com 0 dorso distal em cortex: Tipo 17;

- com uma superficie residual central em c6rtex: Tipo 18.

o segundo grande grupo em que de inicio dividimos as nossas lascas (Iascas sem vestigios
de cortex) e resultado da «debitagem)) de nucleos preparados, ou do talhe de bifaces (e
eventual mente tam bern de seixos afei~oados bifaciais). Constitui, dentro do sistema classifica
tivo que temos vindo a enunciar, 0 Tipo 19.

Explicitamos deste modo os criterios de ordem metodologica que iremos empregar no
estudo tecnico das lascas da jazida de Forte do Coo (Gelfa).

~eguidamente adoptaremos procedimento semelhante quanto ao estudo tipologico des
critivo que adiante teocionamos empreender.

Assim, desejariamos come~arpor referir que os quantitativos que apresentarmos referen
tes a cada estrato possuem urn significado que devera ser entendido cautelosamente (mesmo
para os mais representativos), ja que, na nossa opiniao, eles se revelam ainda numericamente
insuficientes para servirem de base a uma caracteriza~aodefinitiva dos conjuntos de onde
provero. Tal facto oao significa no entanto que os oao possamos entender como uma aproxi
ma~ao a esses mesmos conjuntos.

Relativamente ao estudo tipologico dos utensilios sobre lasca, deparamos com algumas
dificuldadesja que uma das suas principais caracteristicas e 0 seu caracter atipico. Todavia. e
nao obstante tais problemas, que nos obrigaram por vezes a realizar algumas adapta~oes,a sua
classifica~aofoi efectuada com base na tipologia estabelecida por F. Bordes para as industrias
do Paleolilico Inferior e Medio (BORDES 1961). De igual modo, para alguns grupos de
utensilios caracteristicos das industrias do Paleolitico Superior, recorremos ao sistema classifi
calivo tipol6gico desenvolvido por D. de Sonneville-Bordes e J. Perrot (SONNEVILLE-BORDES
e PERROTI954; 1956).

14 As lascas do lipo 14, 15 e 16 resultam igualmente de urn lalhe lateral, desta feita executado sobre um plano de
percussao preparado.
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Quanto aos utensHios nucleares decidimos optar pelos sistemas tipo16gicos apresenlados
por F. Bordes para os bifaces (BORDES (961), por J. Tixier e R.-A. Fournier para os
«hachereaux» (T1XIER 1956; FOURNIER 1974) e por A. Tavoso para os seixos afei90ados
(TAvos01978).

Esta situa~ao nao nos impediu todavia de pormenorizar e mesmo particularizar alguns
destes sistemas, sempre que tal nos pareceu justificado e significativD para uma melhar
compreensao dos conjuntos estudados.

Dado que os materiais provenientes dos diferentes estratos de cada sector de escava~ao

apresentavam por vezes distintos graus de desgaste, resolvemos introduzir no seu estudo, e
unicamente com urn valor descritivo, urn criteria qualitativo de diferenciacao das peeas
baseado naquela caracteristica. Assim, para as peeas que nao revelam qualquer desgaste sera
atribuida a designa~ao de R-l; as que apresentam urn desgaste variavel, mas no entanto
insuficiente para estabelecer ou eliminar os contornos dos levantamentos realizados, engloba
-las-emos num grupo que apelidaremos de R-2; por ultimo, aquelas que denotam um desgaste
muito intenso, ao ponto das arestas dos distintos negativos se apresentarem dificilmente
reconheciveis, inclul-las-emos num outro agrupamento designado por R-3.

Finalmente resta-nos explicitar que a nao inclusao de diagramas cumulativos representa
tivos dos diversos conjuntos de materiais, fica a dever-se ao facto dos quantitativos por eles
patenteados se revelaram insuficientes para este tipo de representa~ao grafica.

2.3.2. Estudo das industrias

Ap6s termos explanado os criterios e principios metodol6gicos que nortearam 0 nosso
estudo, passaremos de imediato a sua apresental;ao.

A. Estudo t"cnico

Como fizemos questao de referir logo no inlcio, este estudo teve por objectivo possibilitar
-nos uma primeira aproxima'Yao relativamente as tecnicas de talhe e de lascamento present:es
nos materiais da jazida de Forte do Cao (Gelfa).

No entanto, e como ja haviamos sublinhado, a aplica9ao desta metodologia a conjuntos,
quer pouco abundantes, quer formados por pe9as que revelam um diversificado grau de
desgaste, poderia ocasionar a perda de grande parte do significado e importancia dos resulta
dos alcan'Yados. Nesse sentido, decidimos fazer incidir a nossa analise unicamente sobre os
conjuntos que se nos afiguraram como minimamente representativos em termos numericos e,
no ambito destes, sobre os grupos de desgaste igualmente mais nUmerosos (tentamos desta
forma minimizar ao maximo eventuais perturbal;oes decorrentes da mistura de indlistrias).

Oeste modo, a nossa analise (Quadros I e II) recaiu sobre os seguintes conjuntos: Camada
8 (Grupo R-I), Camada 9 (Grupo R-l), Camada 13A (Grupo R-I), Camada 15 (Grupo R-l) e
Camada 16 (G rupo R-1). Para os restantes grupos de desgaste presenles nestes mesmos nlveis,
bern como para os demais conjuntos de lascas provenientes de outros estratos (e que pelas
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razoes 15acima aduzidas nao justificavam urn tratamento tao pormenorizado) apresentarernos
em nota somente os quantitativos globais, resultantes do somat6rio dos componentes dos
distintos grupos de desgaste neles identificados.

Do estudo que efectmimos poderemos come~ar por referir que na esrnagadora maioria
dos casos os bolbos de percussao apresentam-se bastante desenvolvidos, observando-se ainda
que algumas lascas os t~m duplos e opostos. Estes factos revelam-nos pois a utiliza~ao de
percutores de tipo «durO)) e 0 recurso. em alguns casos. atecnica de percussao bipolar. Alias, a
elevada percentagem dos chamados «buris de Sire!» (29,2% na Camada 8,30% na Camada 9,
30,9% na Camada 13A e 28,5% na Camada 15) ea prova disso mesmo.

No domlnio da reconstitui~aodos principios gerais operativos do talhe e do lascamento,
constatamos que, nos estratos quantitativamente mais.representativos, 0 talhe dominante e de
tipo lateral executado sobre uma superficie cortical (Iascas de tipo 1,2,4,5 e 6). Os valores
encontrados para os diferentes estratos confirmam-no plenamente (84% na Camada 8, 77.4%
na Camada 9,65% na Camada 13A e 64,6% na Camada 15). Num momento seguinte, mas em
bastante menor percentagem (13, I% na Camada 8, 17,3% na Camada 9, 30,3% na Camada 13A
e 32% na Camada IS), prosseguia-se ainda com 0 talhe unifacial, executado sobre uma
superficie cortical, mas agora perpendicular a uma ja descorticada (lascas de tipo 3, 7 e 9).

Deste modo verificamos que 0 talhe unifacial edominante numa elevadissima percenta
gem(97,I%paraaCamada8, 94,7% para a Camada 9, 95,3% para a Camada 13A e96,6% para
a Camada 15). Inversamente, 0 talhe bifacial, ou 0 resultante da «debitagem» de nucleos
preparados surge-nos com valores muito reduzidos (2,6% para a Camada 8, 4,8% para a
Camada 9, 4,3% para a Camada 13A e 3% para a Camada IS), situa~ao que, refira-se, tera a sua
plena confirma~ao (como adiante poderemos comprovar) ao nivel da tipologia das macro-uten
silagens.

IS 0 total de lascas recolhido nos restantes estratos foi 0 seguinte:
Sector A. Camada 3A: R-l =6

Camada 4: R-I =2
Camada 8: R-2 + R-3 =3
Camada 9: R-2 + R-3 = 4

Camada lOB: R-l =I

Camada 13A: R-2 =I
Camada 13E: R-I =13
Camada 15 (Conjunto eolizado): R-2 =20
Camada 16: R-2 =2

Sector B. Camada I: Indeterminaveis =1
Camada 2: R-2 =2

Camada 4: R-2 =2
Sector C. Camada I: R-2 =16

Camada 2A: R-2 =6
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JAZIDA DO FORTE DO CAO (GELFA) / SECTOR A

Tipos C.8 (R-I) e.9 (R-I) e.13A (R-I) C.I5 (R-I) e.I6(R-I)
de

Laseas o. % o. % o. % o. % o. %

I 34 44,7 46 44,6 18 39,1 56 18,9 7 41,1

2 I 1,3 I 0,9 - - - - 1 5,8

3 I 1,3 5 4,8 - - 17 5,7 - -

4 II 14,4 14 13,5 3 6,5 60 20,2 1 5,8

5 10 13,1 9 8,7 5 10,8 58 19,5 I 5,8

6 8 10,5 10 9,7 4 8,6 16 5,4 I 5,8

7 I 1,3 2 1,9 2 4,3 4 1,3 - -

8 - - - - - - - - - -

9 8 10,5 II 10,6 12 26 74 25 2 11,7

10 - - - - - - 2 0,6 - -

II - - - - - - 2 0,6 I 5,8

12 - - - - - - - - - -

13 - - - - - - - - 1 5,8

14 - - - - - - I 0,3 - -

15 I 1,3 - - I 2,1 2 0,6 2 11,7

16 - - - - - - - - - -

17 - - 2 1,9 I 2,1 2 Q,6 - -

18 - - - - - - - - - -

19 I 1,3 3 2,9 - - 2 0,6 - -

Total 76 99,7 103 99,5 46 99,5 296 99,3 17 99,3

ILascas I 13 12 9 16
Iodeter. ...J... ...J... ...J

JAZlDA DO FORTE DO CAO (GELFA) / SECTOR A

Tipos C.8 (R-I) e.9 (R-I) C.13A (R-I) e.I5 (R-I) C.16 (R-I)
de

taloes o. % o. % o. % o. % o. %

corticais 74 97,3 98 95,1 44 95,6 287 96,9 13 76,4

lisos I 1,3 5 4,8 2 4,3 9 3 2 11,7

diedros I 1,3 - - - - - - - -

facetados .- - - - - - - - 2 11,7

Total I 76 99,9 103 99,9 46 99,9 296 99,9 17 99,8
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Para finalizar, desejariamos ainda chamar a atent;ao para 0 facto de, nos conjuntos que
temos estado a analizar, as lascas de l.a gerat;ao se situarem, em termos percentuais absolutos,
numa posit;ao inversamente proporcional em relac;ao aescala temporal, enquanto que exacta
mente 0 oposto sucede corn as lascas de2fl gerac;ao. Estamos, tudo 0 leva a supor, perante uma
situa9ao em que a elabora9ao e a complexidade tecnica aumentam, amedida que a cronologia
aumenta tambem,

Alias, e embora correndo 0 risco de estar a lidar com urn conjunto pouco representativo.
esta circunstancia poderia eventualmente ser confirmada se tivermos em considerac;ao a
ocorrido na Camada 16. Aqui, em 17 taloes identificados, 13 (76,4%) sao corticais e 4 (23.5%)
nao apresentam vestigios de cortex, sendo 2 lisos e 2 facet ados; em contrapartida, na Camada
8, 97,1 % dos talOes sao em cortex, na Camada 9 encontramos urn valor de 94,7%, na Camada
l3A temos 95,3% e finalmente na Camada 15 os talDes corticais representam 96,6% do total.

No final deste trabalho, e partindo da analise global dos resultados alcan9ados, apresenta
remos urn estudo estatistico comparativo entre as conjuntos mais representativos das jazidas
de Forte do Cao (Gelfa) e de Vila Praia de Ancora (Norte).

B, Estudo tipologico descritivo

Sector A
Camada 3A
Grupo R-J
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total:4
- Monofaces l6, Total: I
- Nucleos, Total: 3
- Percutores 17, Total: I

Grupo R-3
- Seixos afei90ados bifaciais, Total: I

Camada 8
Grupo R-J
- Facas de dorso natural. Total: I (gume rectilineo com vestigios de utiliza9ao)
- «Encoches", Total: 1 (simples)

16 No caso especlfico deste utensilio optamos pela definiC;io e caracterizac;io tipol6gica apresentada por J. Maury
(MAURY 1977),

17 Incluimos nestacategoria todos os seixos afeic;oados unifaciais que apresentam um unico levantamento unicon~

vexo. Segundo R.-A. Fournier e S. Simone (FOURNIER 1973, SIMONE 1980) estes artifactos apresentam um pseudo
gume, que se situa sempre contiguo ao contorno natural do suporte. reve1ando um Angulo de fractura normalmente
inferior a 2S graus. Estas caracteristicas denotam, portanto, uma ausencia de intencionalidade na criac;io de uma zona
activa.
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- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Laseas retocadas. Total: 3 (duas com rctaques irregulares e dispersos, num easo sabre

a face inferior, e urna com urn rctaque simples alternante)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 21 (cinco deles encontram-se rolados, mas

revelam todavia a execu~lio de alguns levantamentos indicativos de terem sido
retomados)

- Nucleos. Total: 6 (tratam-se de grandes nucleos sobre seixo, dos quais dois estao
raladas tendo no entanto sido posteriormente reaproveitados)

- Percutores. Total: 3

Grupo R-2
- Raspadores simples convexos. Total: 1 (retoque simples directo)
- Seixos afei~oados bifaciais. Total: 2

Grupo R-3
- Seixos afei~oados bifaciais. Total: 2
- Nucleos. Total: 2

Camada 9
Grupo R-l
- Raspadores sobre a face inferior. Total: I (retoque simples inverso)
- Facas de dorso natural. Total: 2 (gumes rectiUneos com vestigios de utiliza~ao)

- "Encoches». Total: I (retocada)
- Denticulados. Total: 10 (nove apresentam retoque simples directo e urn retoque

altemante)
- Lascas retocadas. Total: 10 (retoque irregular e descontinuo)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 22
- Seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I
- Micro-seixos afei~oados unifaciais distais l

'. Total: 1
- Monofaces. Total: I (apresenta uma fractura distal)
- Nucleos. Total: 4
- Percutores. Total 4

18 Para a caracteriz89iio deste tipo de utensllio seguimos novamente a proposta de J. Maury (MAURY 1977). Para

este aular classificar-se-tam nesta categoria lodos os seixos afeil;oados unifaciais cujo comprimento fosse iguaJ au

ligeiramerite superior a 5 em e cuja largura nao excedesse 4 em.
Estamos plenamente de acordo com J. Maury quando ele afirma qiJe <ell ne peut pas s'agir en tout cas d'outils

correspondant aun facies d'indigence comme on en rencontre lorsque la matiere premiere est rare. Les galets de
quartzite sont en effet presque innombrables sur toutes les plages... )) (p. 17).
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Grupo R-2
- Raspadores transversais. Total: I (convexo, com retoque simples directo)
- Seixos afei90ados unifaciais distais: Total: I

Grupo R-3
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 1
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: 2
- Nilcleos. Total: 2

Camada lOB
Grupo R-I
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: I
- Percutores. Total: I

Camada 13A
Grupo R-I
~ Raspadores transversais. Total: I (convexo; retoque alternante)
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: I (retoque irregular e disperso)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 12
- Seixos afeic;oados unifaciais laterais. Total: I
- Seixos truncados1 9. Total: I
- Nilcleos. Total: 8. (num deles foi possivel efectuar uma reconstitui9iio parcial)
- Percutores. Total: 4

Grupo R-2
- Raspadores simples convexos. Total: I (retoque simples directo)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 2
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: i

35

Grupo R-3
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 5
- Picos20. Total: 2 (urn deles apresenta urn negativo resultante de urn levantamento

posterior)

19 No que respeita acaracterizal;Ao deste tipo de utensllios seguimos a proposta de definil;Ao apresentada por H.
Roche (ROCHE 1980): (c ••• galet ou petit bloc dont la taille est afectuee dans Ie plan de l'epaisseur, plus ou moins

perpendiculairement au plain de reference de I'outil». (p. 208).
20 Dado que se encontra ainda em fase de preparacAo um nosso estudo de caracterizaCao e definil;Ao tipol6gico

deste tipo de utensiiios, e com 0 intuito de obviar situacoes que consideramos susceptiveis de originar mal-entendidos,
resolvemos , provisoriamente, optar por uma, simultaneamente vasta e flexivel:«Uniface a pointe obtenu par

enlevements bilateraux tires d'une face plane». (T AVOSO 1919) (po 35).
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Camada 13E
Grupo R-J
- Seixos afei~oados unifaciais laterais. TataI:
- Picas. Total: I

Camada 15
Grupo R-J
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 9
- Picas. Total: I (Pica de «Cresses»21)
- Nucleos. Total: 6
- Percutores. Total: 2

Camada 15 (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Raspadores simples direitos. Total: I (retoque simples directo)
- Raspadores simples concavos. Total: I (retoque simples directo: apresenta uma frac-

tura distal)
- Raspadores sabre a face inferior. Total: 1 (retoque simples inverso; apresenta uma

fractura distal)
- Raspadores transversais. Total: 2 (convexos; retoque simples directo)
- Raspadores denticulados. Total: 1 (retoque simples direct0)
- «Encoches». Total: 3 (duas simples e uma dupla bilateral)
_ Denticulados. Total: 6 (cinco com retoque simples directa e urn com retoque inverso)
- Lascas retocadas. Total: 4 (retoque descontinuo)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 7
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: I
- Bifaces. Total: I (com a talilo em cortex; extremidade distal fracturada)
- «Hachereaux». Total: 2 (tipo «Terra Amata»22)

21 Segundo H. de Lumley (LUMLEY 1971) tal utensllio padeni sec definido como «(••• un pic ohteou sur galet en
quartzite, de section Ie plus sauvent triangulaire, parfois rectangulaire au en parallelogramme. Le pic, en general
simple, parfois double et alterne est amenage par enlevements en bouts, larges et creux, qui sont generalement
bilateraux convergents. plus rarement unilateraux». (p. 220).

22 Classificamos deste modo dais utensilios tecnicamente assimihiveis aos ((Hacheraux))sobreseixo rolado identifi·
cados najazida de Terra Amata (Nice, Franca) (FoURNIER 1973).

As duas peeas provenientes dajazida de Forte do Clio (Gelfa) revelam·se contudo rnenos elaboradas tecnicarnente
que as suas congeneres francesas, se bemque: oa oossa opiniao, 0 principio tecnico de base que preside afabricaeao dos
uteosilios perrnaneea 0 mesmo: urn grande levantamento lateral iovasor, que determina urn gume distal particular
mente eficaz.

Dos dois instrumentos deste tipo originarios da Gelfa, 0 n.O Ida Estampa XVIII e0 menos elaborado. Com efeito,
nesta peea constatamos que para a sua fabricaciio se procedeu a realizaciio de urn unico grande levantameoto
medianol distal invasor, que assim deterrninou a obtencio de urn gume distal. Supomos que a propria morfologia do
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- Diversos. Total: I (utensilio denticulado; retoque simples directo)
- Nucleos. Total: 4 (um globuloso e um prismatico para a obteneao de laminas, com

plano de percussao liso)

Camada 16
Grupo R-l
- Raspadores simples direitos. Total: I (retoque simples directo)
- Facas de dorsa natural. Total: 2 (urna com gume rectilineo e outra com gume concavo;

ambas apresentam vestigios de utilizaeao)
- «Encoches)). Total: 4 (duas sabre a extrernidade distal, uma simples e urna retocada, e

duas laterais)
- «Becs". Total: I (altemante)
- Denticulados. Total: I (retoque altemante)
- Lascas retocadas. Total: I (retoque descontinuo e irregular)
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 5
- Micro-seixos afeieoados unifaciais. Total: I (<<Encoche»?)
- Nucleos. Total: 2 (um discoide com pianos de percussao preparados)
- Percutores. Total: I

Grupo R-2
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 6 (ligeiro desgaste)

Sector B
Camada 1
Grupo R-3
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 1

Camada 4 (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: 2 (retoque disperso e irregular)
- Seixos afeieoados unifaciais distais. Total: 1 (em quartzo)
- Nueleos. Total: I

suporte invalidou, porque desnecessaria. qualquer posterior transform~lo em ordem asua imediata utiliza~lo.

A pe~a n.o 1 da Estampa XVll, apresenta-se, em contrapartida, mais complexa. Nela verificamos que primeira

Ill:ente 0 suporte sofreu uma descortieaclo proximal total e mediana parcial, atraves de uma serie de levantamentos
invasores; pensamos que esta aeclo ten\ iguaJmente servido para a prepara~lo de um plano de percusslo sobre 0 bordo
direito do suporte. Seguidamente, e a partir do plano de pereusslo eriado, ter-se-a entlo procedido aexeeuclo de urn

grande levantamento lateral inverso invasor rnedianof distal edo qual resultou a obtenclo do gume distal. Finalmente,
verificaram-se alguns pequenos levantarnentos destinados nlio s6 it normalizacio do bordo, mas tambem, e sirnulta
neamente, it rnelhoria das condi~oes de preensibilidade do utenstlio.
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Sector C
Camada I (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Lascas <devallois» atlpicas retocadas. Total: I (retoque simples directo)
- "Encoches». Total I (simples sobre a face inferior)
- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- Pontas de "Tayac». Total: I
- Lascas retocadas. Total: 2 (retoque descontinuo)
- Bifaces. Total: I
- "Hacheraux». Total: I (tipo I)
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: I
- Nucleos. Total: I (com levantamentos multidireccionais)

Camada 2A (conjunto eolizado)
Grupo R-2
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Nucleos. Total: I (com levantamentos bidireccionais)

No final deste estudo descritivo resta-nos acrescentar que relativamente as materias
-primas empregues, 0 quartzito surge-nos numa percentagem verdadeiramente esmagadora
(99,6%).

Como se parle verifiear, 0 retaque epredominantemente simples, raramente abrupt0, 0

que aliado aD facto da maioria das pec;as conservar superficies residuais corticais, faz com que a
utensilagem sabre lasca adquira urn aspecto POllCO evoluido e incaracteristico.

o indice «levallois» epraticamente oulo (urna (mica lasea atipica deste tipo, proveniente
da Camada I, do Sector C), 0 mesmo se verificando para 0 indice laminar. Todavia, e correndo
novamente 0 risco de utilizar urn conjunto POllCO representativo, pareee-nos de qualquer modo
merecedor de destaque 0 facto de, quer Dum caso, quer no outro serem as depositos situados
Duma escala crono16gica maior. aqueles que contribuem para esses quantitativos.

2.4..Consideraroes finais

Chegamos assim ao fim deste estudo preliminar sabre as escavaIYoes efectuadas najazida
de Forte do Cao (Gelfa).

Nao gostariamos no entanto de 0 dar por concluido sem antes tecer alguns breves
comentarios que nos parecem desde ja justificados.

- A identifica'Yao de urn mUTO assente sabre a Camada 3A do sector A de escavai;ao, a
esp6lio recolhido, quer no enchimento desta estrutura, quer na sua base (dais fragmentos de
ceramica dataveis dos seculos XVII ou XVIII (LEMOS 1982)), e 0 facto do cordao de seixos
(Camada 3B), que habitualmente e referenciado como fazendo parte do nivel marinho de 5-8
metros, se encontrar adossado a essa mesma estrutura petrea (nao se verificando a sua
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continuac;ao para 0 interior dos dep6sitos), sao razoes que, no nosso entender, invalidam por
completo as interpretac;oes, quer de ordem sedimentogenetica, quer crono16gica, que tern sido
feitas ate aqui relativamente a esta ultima formac;ao.

Esta situac;ao, da qual r.esulta portanto urn manifesto desacordo quanta aconcepc;ao e
enquadramento cronoestratigrilfico habitualmente apresentado para aquele deposito, deter
mina igualmente que, ao nivel das industrias liticas, as classifica90es e filogenias de ambito
cultural elaboradas a partir das anteriores interpretac;oes estratignificas, se revelem particu·
larmente precarias quanto aos seus fundamentos. Alias, por extensao, e particularizando urn
pouco mais esta nossa analise, 0 mesmo se podera aplicar relativamente apr6pria homogenei·
dade e individualizac;ao dos materiais que constituem esses conjuntos, dado que, quer tal
cordao de seixos seja de origem antr6pica, quer ele seja de origem natural, foi·nos possivel
constatar que alguns desses materiais revelam, indiscutivelmente, uma remoc;ao a partir de
outras formac;oes mais antigas (que como tivemos oportunidade de verificar,sao varias),
detectando·se inclusivamente casos em que se processou urn reaproveitamento nitido das pec;as
(seixos afei90adoS retomados, nueleos reaproveitados).

- Pretenderiamos tambern fazer uma ligeira 0 bservac;ao relativamente ao estrato 11 do
sector A.

Como ja assinalamos, ereferenciada urn pouco a Norte da area de intervenc;ao a existencia
no topo deste dep6sito de uma serie de estruturas em pedra, que foram interpretadas por F.
Sande Lemos (LEMOS 1982) como tratando-se de salinas. Tal facto afigura-se-nos contudo
algo problemiltico.

Este autor, ao proceder it sua analise, e apesar de afirmar a dado passo que «...a cota a que
se situam, entre 5,80 metros e 6 metros sobre 0 nivel do mar suscita 0 problema de se saber
como eram alimentadas pois que a diferen9a referida e urn desnivel significativo» (p. 29),
conclui, nao so pela sua funcionalidade como de salinas se tratando, mas tambern apresenta,
baseado nos estudos efectuados por M. Ters no ambito da evolu9ao verificada durante 0
Holoceno nas linhas de costa da fachada atlantica francesa (TERS 1976), duas propostas de
data9ao relativas ao periodo da sua edifica9ao e utiliza9ao (a primeira corresponderia ao seculo
111 d.C. e a segunda ao seculo Xl). Estes dois momentos corresponderiam a outras tantas fases
transgressivas do oceano.

Para partilharmos desta explica9ao ter-se-il que aceitar uma subida do nivel das ilguas do
mar de, no minimo, 4 a 5 metros acima do seu valor actual, por forma a que nas «(... mares mais
altas ...•• (p. 29) (LEMOS 1982) as estruturas em causa fossem inundadas.

Sucede no entanto que ao longo do litoral atlantico frances (TERS 1976), 0 valor trans
gressivo holocenico mais elevado, e detectado em Champagne (Vendee) e em Saint-Firmin (Le
Crotay), situa-se a 0,5 metros acima do nivel actual (refira-se, a proposito, que para a primeira
jazida Hornecida uma data9ao de 2200 B.P. e para asegunda umade 1700 B.P., ouseja, seculo
III d.C).
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Por autro lado M. Ters diz-nos ainda que no decurso do ultimo milenio, as oscila~oes

verificadas no nivel do oceano foram de earacter centimetrico em rela\:ao aos valores actuais23.
Pareee-nos assim que estes factos nao se coadunam, nem podem Hio POllCO servir de

fundamento (porque manifestamente insuficientes) para justificar a ocorrencia de urn nivel
transgressivo tao elevado na jazida de Forte do Cao. Alias, G. Mary num artigo recentemente
publicado (MARY 1982), e ap6s cotejar toda a informa9ao cientifica actualmente disponivel,
defende que no litoral atliintico compreendido entre 0 Sui da Irlanda e as costas do Senegal, os
niveis transgressivQs flandrianos mais altos encantram-se a + 2 metros acima dos valores
actuais; portanto, ainda insuficientes para justifiear as « salinas) da Gelfa.

Assim senda, e no estado actual dos nossos conhecimentos, parece·nos mais prudente
evitar qualquer referencia de caracter funcional para as estruturas em causa.

- Igualmente merecedora de uma chamada de aten9ao revela-se aCamada 15 do mesmo
sector de escavai;ao.

Com efeito, parecem-nos eventualmente significativas sob 0 ponto de vista paleoclima
tico, algumas das possiveis ilai;oes que poderemos retirar da sua observa<;ao.

o facto deste deposito ser 0 unico neste sector a apresentar uma significativa percentagem
de seixos eolizados, associado Ii constata<;ao de que urn intenso fenomeno de eoliza<;ao afectou
o topo daforma9ao marinha situada sobre a plataforma de abrasao superior dajazida (sectores
B e C), leva-nos a admitir, como hip6tese de explica9ao para 0 estabelecimento daquele
dep6sito, a ocorrencia de urn fen6meno de solifluxao, responsavel pelo deslocamento destes
sedimentos para a plataforma inferior24.

No entanto, a aceita<;ao de uma explicai;ao deste tipo requer e pressupoe a existencia de
condii;oes climaticas rigorosas, que nao se enquadram na visao que tradicionalmente nos era
fomecida para 0 Quatemario do Norte de Portugal, em geral, e do Minho, em particular.

Contudo, atraves de uma serie de estudos recentemente efectuados (COUDE-GOUSSEN
1978, 1981; CARVALHO 1982, 1983; COUDE-GOUSSEN e DAVEAU 1984) tem-se vindo a consta
tar uma sucessao de factos que, de algum modo, nao parecem inviabilizar a hipotese de
trabalho que atras mencionamos. Simultaneamente, e no caso especifico da Gelfa, e-nos ainda
possivel apresentar, em refor<;o de tal ideia, a existencia de outro tipo de fenomenos (intenso
crioclatismo afectando igualmente a Camada IS, bern como 0 topo da Camada 16, e as formas
de crioturba9ao reconhecidas tambem no topo desta ultima) que tambem eles parecem refor9ar
uma ,explica9ao daquele tipo.

Por fim, debrucemo-nos urn pouco sobre 0 sector D de interven<;ao.
Situado na praia a Norte do Forte do Cao,ja anteriormente haviamos dito que este local

desde sempre tinha despertado a nossa curiosidade.
Na sequencia estratigrafica proporcionada pelos cortes naturais existentes no local depa

ravamos, e apesar de nos situarmos igualmente perante formai;oes que recobriam a plataforma

23 Alias, a curva da trangressao flandriana tra'Yada por M. Ten (TERS 1976) ebastante explicita quanto a estes
faetos.

24 Em favor do qual, e como adiante verificaremos, parece igualmente jogar 0 registo arqueol6gico.
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de abrasao inferior, com algo de substancialmente diferente quando comparado com 0 que nos
tinha sido dado a observar na praia do SuI.

Aqui, ao inves de uma sucessao de depositos predominantemente arenosos, ou areno
-argilosos (relativamente as camadas superiores, entenda-se), eramos confrontados com uma
espessa formaiYao de tipo marinho, na qual era possivel reconhecer urn ciclica variaiYao da
dinamica energetica que havia presidido aconstitui9ao do dep6sito.

Uma vel ~fectuadaa escavaiYao, e ao ser-nos finalmente possivel observar a totalidade da
sequencia estratignifica, pudemos entao verificar que estavamos perante a unidade sedimentar
que no sector A haviamos designado por Camada 16.

A compara9ao entre os dois locais aponta claramente para 0 facto de, na praia Sui, tal
formaiYao se apresentar truncada. desprovida portanto de uma parte significativa dos sedimen
tos que originariamente a compunham, pelo que 0 limite superior da Camada 16 do sector A
podeni eventualmente corresponder a uma superficie de erosao.

Qual 0 agente dessa erosao? Porque razao ele se fez sentir preponderantemente na praia
Sui da jazida de Forte do Cao?

Estas algumas das questoes para as quais ainda nao conseguimos encontrar resposta.

Sob 0 ponto de vista estritamente arqueol6gico, qualquer tentativa de aprecia9ao global
do real significado cultural patenteado pela maioria dos diversas conjuntos de materiais
provenientes das escava90es realizadas depara, desde logo, com acentuadas dificuldades,
resultantes da reduzida representatividade em termos numericos que esses mesmos conjuntos
apresentam.

Apesar disso, e tendo perfeita consciencia desta situalYao, gostariamos de salientar os
seguintes aspectos:

- 0 emprego praticamente exclusivo de seixos rolados de quartzito, como materia-
-prima para a fabrica9ao das utensilagens, e a total aus~nciade utiliza9ao de percutores de tipo
elastico (mesmo ao nivel dos dois bifaces encontrados, respectivamente,' na Camada 15 do
sector A e na Camada I do sector C).

- Parece-nos igualmente digno de menr;ao 0 facto do indice «levallois» tecnico destes
conjuntos de materiais se revelar nulo. Apenas, como vimos, uma (mica lasca atipica deste tipo
foi recolhida durante as escavaiYoes.

- Como tambemja referimos, 0 indice de facetamento de ta15es surge-nos com urn valor
bastante baixo, a mesmo se verificando para 0 indice laminar.

- Julgamos igualmente significativa a presen9a de urn pico na base da Camada 13E, do
sector A de escavar;ao.

Tradicionalmente este tipo de utensilios (aos quais «a prior!» e dada desde logo uma forte
conotar;ao de ordem cultural), quando estratigraficamente referenciado (0 que rarissimamente
ocone, diga-se), aparece-nos, quase sempre, localizado no topo da formar;ao areno-argilosa de
colorar;ao escura, ou entao numa posir;ao nitidamente superior.

Este facto tern sido utilizado por alguns autores (M AURY1974, 1977) para, nao s6 datar os
conjuntos de materiais em que ele se insere, mas tambem, e como consequencia .directa disso

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 3,1986, pp. 11MI47



42 Jose Meireles, Problemas e perspectivas do Quaterndrio do litora/ minhoto a norte do rio Lima

mesma, para estabelecer classificac;oes e elaborar paralelismos"de ordem cultural com Duteas

regioes. nomeadamente as Asturias.
A partir da evidencia proporcionada pelas escavac;oes de Forte do CaD, pensamos que tais

propostas deixam de tec qualquer fundamento, podendo-se afirmar que, no minima, aquele
tipo de utensilio e contemporAneo ao estabelecimento das unidades sedimentares areno
-argilosas, conhecidas pela designa,ao de «forma,ao areno-pelitica decobertura» (TEIXEIRA e
ASSUN<;:AO 1961; TEIXEIRA, MEDEIROS e ASSUN<;:AO 1965; TEIXEIRA e GON<;:ALVES 1980)25.

Alias, a presen,a de dois picos acentuadamente rolados no estrato 13A (sector A), parece
confirmar issa mesmo.

- De notar ainda a total ausencia, em estratigrafia sublinhe-se, de outros tipos de
utensilios normalmente tidos como caracteristicos do chamado «Asturiense» do Norte de
Portugal (MAURY 1974; 1977), tais como os pesos de rede e os «palet-disque».

Esta falta torna-se particularmente relevante para a sequencia estratignifica superior do
sector A (Camada 12 e anteriores),ja que «par principiQ) seria ai que tais materiais se deveriam
situar. Pelo contrario, nesses niveis deparamos com conjuntos pouco diversificados em termos
tipol6gicos, constituidos fundamental mente par seixos afei90ados unifaciais, denticulados e
«encoches»; quando nos surgem utensflios mais elaborados eles encontram-se, invariavel
mente, rolados.

- Refira-se igualmente a presen9a de urn conjunto de materiais eolizados que, a partir
dos elementos de que actualmente dispomos, poderemos c1assificar como de tipa Acheulense.
Efectivamente, neste momenta resuitaria a nosso ver prematuro adiantar uma classifica9ao
mais particularizada para estes materiais provenientes, quer da Camada 1 do sector C, quer da
Camada 15 do sector A, onde eles se encontram dispersos por todo 0 estrato.

- Numa situa9ao diferente acha-se a segundo conjunto de materiais que tivemos a
possibilidade de recolher na Camada 15 (sector A).

Se efectivamente a industria de tipo acheulense se apresenta dispersa por todo 0 nivel, em
contrapartida este segundo grupo de artefactos localiza-se quase que exclusivamente na sua
parte superior26•

As suas caracteristicas especificas, de entre as quais destacamos a total ausencia de
desgaste, a diminuto numero de utensilios, a elevadissima percentagem de lascas residuais de
talhe, 0 seu tipo (como se podeni comprovar pelo estudo que anteriormente efectuamos) e,
finalmente, as reconstitui90es, parciais ou totais, que tivemos a oportunidade de realizar a
partir delas, permitem-nos afirmar que estamos em presen9a de urn nivel de ocupa9ao,
certamente correspondendo a uma oficina de talhe e na qual se procedeu, preferencialmente, a
fabrica9ao de utensilios nucleiformes sobre seixo.

- Para concluire embora cientes dos riscos que corrernos, gostariarnos de fazer urn breve
comentario it industria reconhecida na Camada 16 (sector A).

2S 0 que oao invalida que a sua fabrica~ao se possa ter contiouado a verificar posteriormente.
26 Dado a abundAncia de material arqueo16gico revelada desde 0 inlcio por esta camada, a suaescava~ao

processou-se de modo a permitir a realiza~ao de diversas reconstitui~5es.
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Comoja mencionamos anteriormente estes materiais foram aqueles que nos proporciona
ram urn indice.de facetamento de tal5es mais elevado, indicando-nos portanto, e emtermo-s
gerais, urna significativa complexidade tecniea (pelo menos relativamente aos restantes con
juntos). Como que a confirmar esta apreciac;ao podemos apontar a aparecimento de urn nucleo
discoide com planas de percussao preparados. No entanto, e curiosamente, das 24 pe9as que
comp5em este conjunto, 11 sao seixos afeic;oados unifaciais, 0 que, e na nossa opiniao. nao
deixa de ser expressivo, principalmente numa amostragem de reduzidas dimensoes.

3. Vila Praia de ARcora (Norte)

3.1. Loca/iza~iio e caracterjza~lJo sumciria da jazida

Situada na Freguesia do mesmo nome (Concelho de Caminha, Distrito de Viana do
Castelo) ajazida de Vila Praia de Ancora (Norte) tern como coordenadas Gauss (relativas a urn
ponto central da area par nos intervencionada) os seguintes valores:

P - 539,8
M - 138,5

«Datam de 1925 as meus primeiros achados asturienses em Ancora, quando em Maio
desse ana dei urn passeio geologico pelo Minho... » (p. 7).

Assim iniciava Rui de Serpa Pinto (PINTO 1928) a estudo sabre ajazida que ele designava
por «Estac;ao asturiense de Ancora). Desde entao ate a actualidade, varios tern sido os
investigadores que se referiram aquela que poderemos considerar, a justo titulo, 0 berc;o de
toda a investiga9ao sabre a Quatemario do litoral minhoto.

Deste facto resultou que, e apesar das deficiencias de que enfermaram as pesquisas. no
momenta em que nos proposemos retomar 0 estudo das formac;oes quaternarias do Minho
litoral, esta fosse a estac;ao sobre a qual nos era possivel recolher urn maior volume de
informac;5es, particularmente no que se refere a sua estratigrafia.

Os nossos trabalhos decorreram ao longo de duas campanhas de escava9ao. Da primeira,
realizada em 1979, ja tivemos a oportunidade de apresentar urn estudo preliminar (MEIRELES
1982). A segunda, efectuada em 1980, possibilitou-nos a confirma9ao de algumas das observa
c;5es realizadas anteriormente, bern como a rectificac;ao de outras.

Resumidamente, podemos afirmar que a faixa litoral em que se insere esta estac;ao
arqueologica, ecaracterizada pela existencia de urn abrupto granitico, praticamente rectilineo,
que acompanhando toda a aria maritima, funciona como limite oriental dil planleie litoral.

A sua origem tern sida motivo de acesas polemicas. Para alguns auto res (TEIXEIRA 1949,
MEDEIROS e COELHO 1972, TEIXEIRA e GON<;:ALVES 1980); tal abrupto dever-se-ia interpretar
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como se de uma simples arriba f6ssil se tratasse. Todavia, outros, e de entre as quais
destacamos P. Birot, L. Sole Sabaris e H. Noon (BIROT e SABARIS 1954, NOON 1966),
chamaram, e quanta a nos justificadamente, a aten~ao para certos aspectos (a sua orientacao
tect6nica e 0 fantastico volume montanhoso que teria sido· necessaria ao oceano crodir) que as
levaram a apresentar uma explicacao distinta da anterior. Assim, este acidente corresponderia
a uma escarpa de falha, que teria recuado paralelamente a ela propria e que so posteriormente
teria side retocada pela erasilo marinha.

Para Ocidente desta escarpa situa-se uma pequena plataforma de granito, na qual e ainda
possivel observar vestigios de antigas coberturas detriticas. Continuando para Ocidente, esta e
interrompida por urn pequeno degrau (correspondendo eventualmente a uma arriba fossil
mais recente) a partir do qual repousam depositos de genese e periodos diferentes2l.

Estes prolongam-se ate aD limite das praias actuais, oode sao progressivamente destruidos
pela erosao marinha28, e sobre eles incidiram os trabalhos por nos efectuados.

As praias actuais sao oeste sector constituidas essencialrnente por cascalhos.
Por fim, podemos ainda apontar como uma caracteristica deste tramo Htoral, 0 grande

desenvolvirnento que nele se observa por parte da forrna~ao areno-argilosa, de colora~ao negra
«aorma,ao areno-pilitica de cobertura») a que jli aludimos neste trabalho.

3.2. Estratigrafia

Como referimos no inicio deste capitulo, ajazida de Vila Praia de Ancora constituia uma
das raras, para nao dizer a unica, esta,ao arqueologica do litoral do Minho sobre a qual
possuiarnos descri~oes estratigraficas porrnenorizadas antes de realizarmos as nossas
escava~oes.

Por isso, e para que assim se possa estabelecer urna compara~ao com as sequencias por n6s
detectadas, irernos seguidamente recorda·las.

Em 1928, R. de Serpa Pinto (PINTO 1928) referia a existencia da seguinte estratigrafia:
I) pequena camada de terra vegetal e areia fina com conchas fragmentadas;
2) calhaus rolados e lascas de quartzito e granito;
3) terra e areia;
4) calhaus rolados e grandes pedras;
5) leitos de areia fina;
6) camada de placas de xisto quilistolftico e granatifero, denotando uma disposi

~ao artificial;
7) terra negra, camada de possan~a variavel;
8) granito.

27 Estas forma~oes surgem-nos cartografadas (Carta Geol6gica de Portugal), oa escala de I: 50.000, folha 5-A

(Viana do Castelo) como pertencente ao niveJ marinho de 5-10 metros.

28 Refira-se a prop6sito que esta destrui.;ao se tern vindo a processar a urn ritmo alarmante, tendo nos ultimos 5

anos sido responsavel por urn recuo de mais de 7 metros do taJude da antepraia. Este facto fica a dever-se a urn

conjunto de circunstAncias reJacionadas com a evolu.;lio das Iinhas de costa e que se reveJa imposslveJ de impedir.
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Em contrapartida, J. Maury no seu ultimo trabalho publicado sabre este tema (MAURY
1977), apresenta-nos a seguinte sintese, resultante das suas observa~i\es estratignificas: .

«Finalement, toutes ces coupes... s'articulent parfaitement les unes aux autres.
E1les permetlent d'observer sous un au deux niveaux de sable superficiel, deux etages de galets
successifs de puissance variable... Les deux niveaux de galets sont souvent separes par une
epaisseur de sable variable mais toujour faible.

Toutefois, ils se distinguent parfaitement I'un de I'autre meme lorsqu'i1s sont en
contact par Ie moindre volume des galets de la couche superieur et surtout par Ie fait que les
galets du haut sont eorohes dans un sable gris fonce, ceux de la base se trouvent dans un limon
noir. En tout cas, partout nos couches archeologiques reposent sur une assise de limon nair qui
recouvre Ie rocher granitique» (p. 6/7).

Estas pois as duas sequencias que Se conheciam para a jazida de Vila Praia de Ancora,
ambas resultantes da observac;ao de cortes naturais, e que serviam de refer~ncia estratignifica
para as «industrias}) liticas recolhidas nos casealhos das praias.

as trabalhos empreendidos em 197929 e continuados em 1980 tiveram assim par objectivo
reeonheeer, desta feita atraves de eseavac;oes, as estratigrafias atnis referidas, eomprovar as
eorrelac;oes efeetuadas entre estas e os materiais arqueol6gieos, e por ultimo proeurar definir a
sequencia global das unidades sedimentares que recobrem a plataforma de abrasao inferior.

Em funt;ao destes objeetivos estabeleeemos sueessivos seetores de intervenc;ao, esealona
dos par forma a abarear em toda a sua extensao e profundidade as ditas formac;oes.

Neste sentido, a II metros do talude da antepraia foi estabelecida uma primeira area de
trabalhos (sector I), a 30 metros uma segunda (sector 2), a 60 metros uma terceira (sector 3) e a
85 metros uma quarta (sector 4). Era nossa inten~ao criar urn quinto sector de escava~ao na
base da segunda plataforma de abrasao anteriormente assinalada. Este todavia nao pOde vir a
ser concretizado, ja que as trabalhos de constru~ao da Iinha de caminho de ferro, nao s6
determinaram grandes destruic;5es e remeximentos nos depositos, como deles tambern resultou
a feitura de importantes aterros que tomaram problematica a implanta~ao de uma vala de
sondagem.

Para obviar a tal situac;ao, proeedemos a urn reeonheeimento sistematico dos cortes
proporcionados pelos taludes da pr6pria Iinha e ao quil6metro 98 foi-nos possivel identificar
uma sequencia estratigrafiea que nos pareeeu ofereeer garantias quanto Asua representativiw

dade relativamente 11 cobertora sedimentar desta area. Este local passou entao a constituir a
sector 5 das escava~i\es e no qual, como e natural, apenas realizamos trabalhos de Iimpeza e
prepara~ao do perfil, pelo que nao pudemos a bservar a sequencia estratignifica ate 11 sua base.

Como resultado das escava~i\es efectuadas no sector I (Est. XXXII), ai reconhecemos a
seguinte estratigrafia (Est. XXXII e XXXIV):

29 Devido a um lapso na realiza~iio, em 1979, da planta topognifica da jazida, as cotas maximas do topo dos
dep6sitos apresentadas no nosso trabalho publicado em 1982, apresentam um erro de + 2 metros.
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Camada I - Solo actual. Espessura media: 15 em.

Camada 2 - Deposito arenoso, fino, m6vel, de tipo dunar. Espessura media: 10 em.

Camada 3 - Leita de seixos, predominantemente de quartzito, mas contendo igualmente alguns granitos,
embalado numa matriz areno~argilosa de cor negra. Espessura media: 15 em.

Camada 4A - Dep6sito areno-argiloso, fmo. com alguns grAnulas dispersos de quartzo e feldspato, de
colora~ao negra e urn grau media de consolidacao. Espessura media: 50 em.

Camada 4B - Leita muito descontinuo de seixos. predominantemente de quartzito.

Camada 4C - Deposito areno-argiloso, fino, com alguns grAnulas de origem granitica dispersos, de colora
~ao castanha escura e urn grau medio de consolidac;8.o. Espessura media: 30 cm.

- Substrato rochoso granitico.

No sector 2 (Est. XXXV), implantado mais para 0 interior, foi-nos possivel observar a
sucessiio estratignlfica que a seguir apresentamos (Est. XXXVI, XXXVII e XXXVIII):

Camada I - Solo actual. Espessura media: 20 cm.

Camada 2 - Deposito arenoso, fino, movel, de tipo dunar. Espessura media: 10 cm.

Camada 3A - Deposito areno-argiloso, de coloraC;ao negra, com alguns granulos dispersos de quartzo e
feldspato, grau medio de consolidac;llo e alguns, raros, seixos de quartzito. Espessura media: 120 cm.

Camada 38 - Deposito areno-argiloso, de colorac;ao eastanha, com um grau medio de consolidac;8.o e um
granulado disperso de quartzo e feldspato. Espessura media: 35 cm.

Camada 4A - Deposito areno-Iimoso, predominantemente grosseiro, com urn granulado de graos de
quartzo e fe-Idspato (alguns destes ultimos eneontram-se substancialmente alterados). A sua colorac;ao e
amarelada, 0 seu limite superior revela-se brutal e regular, se bern que, pontualmente, ele se apresente algo
mais difuso. No extremo Norte do sector pode-se todavia observar uma alterac;ao na textura deste deposito, 0

q':!al, ai,. se apresenta mais fino e, em contra partida, com alguns seixos dispersos de quartzito. Espessura
media: 40 em.

Camada 48 - Deposito cascalhento, constituido predominantemente por seixos de quartzito (alguns deles
eolizados) e alguns granitos (em distintos estados de altera~ao), embalados numa matriz que,na sua base, se
revela de tipo arenoso fino e de colorac;8.o castanha amarelada, e posteriormente evolui verticalmente,
tornando-se mais grosseira de colora~ao amarela tUara-njada como consequencia da ocorrencia de fen6menos
de ferruginizaC;ao, os quais, por vezes, sao igualmente responsllveis por uma acentuada eompacticidade do
dep6sito. Espessura media: 40 em.

Camada 5 - Dep6sito areno-argiloso, fino, de colorac;ao castanha e que patenteia uma expressao espacial
muito localizada.

Camada 6 - Cascalheira, formada quase que exclusivamente por seixos de quartzito, embalados numa
matriz arenosa, fina, de colora~ao cinzenta, rica em feldspatos alterados e em pequenas palhetas de
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moscovite. Certamente em eonsequ~ncia de uma importante fase erosiva, este deposito marinho. aetual
mente, apenas se conserva nas depressoes do substracto.,rochoso; e no emanto ainda posslv(:lobservar
vestigios desta cobertura sedimentar (sob a forma de um fino dep6sito arenoso. de coloralJlo einzenta.
id~ntico portanto a matriz da cascalheira referida anteriormente) situada pontualmente sobre 0 substracto
granitico.

- Substrato rochoso granitico, revelando evidentes formas de erosao marinha (sulcos polidos e marmitas),

No sector 3 (Est. XXXIX-I) deparamos com a seguinte estratigrafia:
Camada I - Solo actual. Espessura media: 12 em.

Camada 2A - Deposito areno-argiloso, com um grau medio de consolidalJiio, alguns grAnulos dispersos de
quartzo e feldspato e de coloralJlo negra, Espessura media: 30 em.

Camada 28 - Dep6sito areno-argiloso, com urn grau medio de consolidalJiio, alguns granulos dispersos de
quartzo e feldspato e de coloralJao castanha. Espessura media: 75 em.

Camada 3 - Leito arenoso grosseiro, compacto, com um granulado constituido por quartzos e alguns
feldspatos alterados. e de coloralJao amarelada. Espessura media: 10 em.

Camada 4 - Dep6sito areno-argiloso, fino, de coloral;lo castanha. com um grau medio de eonsolidal;ao,
apresentando pequenos fragmentos de carviio dispersos, bem como algumas boisas de areia grosseira, muito
compacta e ferruginosa. Espessura media: 15 cm.

- Substrato roehoso granitico.

o sector 4 (Est.xXXIX-2) forneceu-nos a estratigrafia seguinte:
Camada I - Solo actual. Espessura media: 20 em.

Camada 2A - Dep6sito areno-argiloso. de coloralJiio castanha escura, com alguns seixos de quartzito
dispersos. Espessura media: 40 em.

Camada 28 - Deposito areno-argiloso, compacto, de coloralJiio castanha, com numerosos pequenos seixos
de quartzito. Espessura media: 20 em.

Camada 2C - Dep6sito areno-argiloso, fino, compacto, de eoloral;ao castanha-amarelada. com alguns
seixos de quartzito dispersos e grandes blocos de granito na sua base, que nos impediram de atingir 0

substrato rochoso.

Finalmente, no sector 5(corte estratigrMico da linha de caminho de ferro, ao Km. 98) (Est.
XL) pudemos identificar a seguinte sequencia estratignifica:

- Solo actual muito pouco espesso.

Camada I - Dep6sito areno-argiloso, com um grau medio de consolidal;lo, algum granulado disperso
eonstituido por elementos de origem granitiea e de coloralJlo eastanha escura, Espessura media: 40 em.
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Camada 2A - Dep6sito cascalhento, constitufdo predominantemente por seixos de quartzito (alguns deles

encontram-se eolizados), embalados numa matriz acenosa, fina, urn pOlleo m6vel, de colora9io c8stanha.
Espessura media: 35 em.

Camada 2B - Dep6sito cascalhento, {armada por seixos de quartzito, com alguns caros granitos, e com urna
matriz acenosa, compacta, de colora9ao ((beige»·amarelada, com alguns grAnulas de quartzo e de feldspato
alterado. Espessura media: 35 em.

Camada 3 - Deposito arenoso, fino, muito compacta, de coloracao amarela. Espessura media: SO em.

Como comentario preliminar aapresenta\=ao que acabamos de efectuar, e independente·
mente de uma apreciac;ao mais detalhada que realizaremos no final deste capitulo, gostariarrtos
de desde jli destacar que, quando comparada com as estratigrafias ate aqui conhecidas para a
esta~ao arqueologica de Vila Praia de Ancora (PINTO 1928, MAURY 1977), aquela que tivemos
a oportunidade de detectar como resultado dos nossos trabalhos, revela-se mais completa,
particularmente no que diz respeito II sua sequencia inferior.

Tal se fica a dever, quanto a nos, ao facto das pesquisas anteriormente realizadas se terem
baseado unicamente na observa~ao dos perfis naturais proporcionados pelos taludes das
antepraias, os quais, por razoes que adiante explfcitaremos, raramente possibilitam leituras
estratigrliCicas verdadeiramente significativas.

3.3. as materiais arqueo/6gicos

Dos· diversos sectores de escava~ao estabelecidos na jazida de Vila Praia de Ancora
(Norte), foram os seguintes os estratos que manifestaram a presen~a de materiais arqueologi
cos:

Sector I: Camada 3 e 4B.

Sector 2: Camada 3A, 4A, 4B, 5 e 6.

Sector 4: Camada 2A, 2B e 2C.

Sector 5: Camada I, 2A e 2B.

o sector 3 nao forneceu qualquer tipo de espolio.

3.3. I. Estudo dos materiais

Visto que para 0 estudo destes materiais iremos adoptar os mesmos criterios e principios
metodologicos aplicados najazida de Forte do Clio (Gelfa), edado que nessa altura tivemosjli
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a possibilidade de os apresentar desenvolvidamente, evitaremos de os estar aqui a repetir de
novo. Por isso, prosseguiremos de imediato dando conta dos resultados a que chegamos.

A. Estudo ttcnico

lniciaremos esta nossa aprecial;aO salientando que, infelizmente, poucos sao os conjuntos
que se prestam a uma analise deste tipo, ja que a grande maioria deles nao reune condi90es
(fundamentalmente os seus reduzidos quantitativos) para tal.

Se para a jazida de Forte do Cao nos foi possivel contar com quatro amostragens
minimamente representativas (0 quinto conjunto p<?r nos entao estudado serviu-nos unica
mente de termo de compara9ao ttcnico, dado que era muito pouco numeroso), em Vila Praia
de Ancora (Norte) vemos esse quantitativo reduzido para metade.

Com efeito, somente a Camada 3 (Grupo R-I) do sector I e a Camada4B (Grupo R-2) do
sector 2 estao em condil;oes de nos faeuItar indical;oes que poderemos considerar significa
tivas30.

A partir da analise dos Quadros III e IV poderemos afirmar que para a Camada 3 (Grupo
R-I) do sector I, os materiais analisados revelam um talhe lateral dominante (69,9% de lascas
de I.' gera9ao), enquanto que 0 talhe sobre superficie cortical perpendicular a outra ja
descorticada surge numa propor9ao inferior a 1/3 (28,1 % de lascas de 2.' gera9ao).

Temos assim que 0 talhe unifacial se encontra esmagadoramente representado (98%),
ocorrendo, obviamente, 0 inverso quanta ao talhe bifacial (1,7%). Tambtm aqui a tipologia
dos utensilios confirma em absoluto esta situa~ao.

Os valores encontrados para a Camada 4B (Grupo R-2) do sector 2 apresentam-se
contudo algo diferentes.

Se por um lado 0 talhe unifacial continua a ser dominante (73%), e 0 de tipo lateral
maioritario (51 %), por outro constata-se um aumento, quanta a nos significativo, do talhe bifa-

30 Nos restantes niveis em que nos foi possivel reeolher laseas residuais de tathe e utensllios sobre lasca, os seus
quantitativos globais (eonsiderando os seus 3 grupos de desgaste) eram de tal forma diminutos, que nio justificavam
urn estudo teenieo desta natureza.

De qualquer modo, e a titulo meramente informativo, aqui fieam os seus totais globais por estrato:
Sector I. Camada 3: R-3 ;: I

Camada 48: R-I + R-2 =12
Sector 2. Camada 3A: R-I + R~3 ;: 2

Camada 4A: R-I + R-2 + R-3 ;: 1
Camada 5: R-I + R-3::; 13

Camada 6: R-I + R-2 + R-3 ;: 13
Sector 4. Camada 2A: R-I + R-2 + R-3 ;: 6

Camada 28: R-2 ;: 1

Camada 2C: R-2 + R-3:; 5
Sector 5. Camada I: R-I :; I

Camada 2A: R-2 + R-3 ;: 2
Camada 28: R-3 ;: I
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JAZIDA DE VILA PRAIA DE AN CORA (NORTE)

Tipos SECTOR 1/C.3 (R-I) SECTOR 21 C.4B (R-2)
de

Lascas n. % n. C'10

I 33 28,2 31 31

2 - - 2 2

3 5 4,2 2 2

4 18 15,3 4 4

5 24 20,S 12 12

6 7 5,9 2 2

7 2 1,7 - -

8 - - - -

9 26 22,2 20 20

10 - - - -

II I 0,8 2 2

12 - - - -

13 - - 3 3

14 - - I I·

15 - - I I

16 - - - -

17 - - 3 3

18 - - I I

19 I 0,8 16 16

Total 117 99,6 100 100

1215ILascas I
Indeter. _

JAZIDA DE VILA PRAIA DE ANCORA (NORTE)

Tipos SECTOR 1/C.3 (R-I) SECTOR 2/C.4B (R-2)
de n..taloes % n. %

corticais 115 98,2 73 73

lisos 2 1,7 23 23

diedros - - I I

facetados - - 3 3

Total 117 99,9 100 100
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cial, ou resultante da debitagem de nueleos com pIanos de percussao preparados (27%). Esta
situa9ao e particularmente evidente quando tomamos em aten9ao as percentagens alcan9adas,
quer pelas lascas com superficies residuais de c6rtex mas cujo talao nao 0 patenteia (11%
-lascas de 3.' gera9ao), quer pelas lascas consideradas de ordem superior (Iascas sem vestigios
de c6rtex - 16%). 0 mesmo se poden! deduzir tambern das percentagens verificadas quanto
aos talOes corticais (73%) e quanto aos talOes sem c6rtex (27%).

Nestes ultimos aprecia-se urn dominio por parte dos talOes lisos (85, I%), seguindo-se os
facetados (II, I%) e por ultimo os diedros (3,7%).

Face a estes resultados julgamos estar em presen~a de dais conjuntos tecnicamente
distintos, urn dos quais (Camada 4B, Grupo R-2, do sector 2) se revela tecnicamente mais
elaborado.

Para finalizar, e se atentarmos ao desenvolvimento apresentado pelos bolbos de percussao
das lascas, assim como as percentagens registadas de fracturas acidentais de talhe (36,3% no
Grupo R-I, da Camada 3, do sector I, e 24,3% no Grupo R-2, da Camada 4B, do sector 2)
poderemos concluir que as percutores utilizados eram de tipo {(duro».

B. Estudo tipol6gico descritivo

Sector I
Camada 3
Grupo R-I
- Raspadores simples direitos. Total: 4 (retoque alternante num caso e simples directo

nos restantes)

- Raspadores duplos, alternos, convexo-c6ncavos. Total: I (retoque alterno, simples
directo e inverso)

- Raspadores sobre a face inferior. Total: 1 (retoque simples e inverso)
- Raspadeiras. Total: I
- Buris. Total: I (duplo sobre truncatura)
- Facas de dorso abatido atipicas. Total: I (gume natural lateral esquerdo e rectilineo; 0

dorso apresenta retoques irregulares simples directos)
- Facas de dorso natural. Total: 3 (gumes rectillneos com vestigios de utiliza9ao)
- «Encoches». Total: 7 (tres sao laterais e quatro estao executadas sobre a extermidade

distal; destas ultimas, uma esobre fractura)
- Denticulados. Total: 21 (vinte com retoque simples directo e urn com retoque simples

inverso)

- «Bees», Total: 2 (urn farmada por ((encoches» simples directas, e urn par «encoches»
simples inversas)

- Lascas retocadas. Total 23: (retoque irregular e descontinuo)
- «Hachoirs»Total: I (gume distal c6ncavo, obtido por talhe bifacial)
- Seixos afei90ados unifa~iais distais. Total 15
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: 2
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- Micro-seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2
- Micro-seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I
- Picos. Total: 9
- Nilcleos. Total: I

53

Grupo R-2
- «Encoches". Total: I (simples lateral)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 3
- Nilcleos. Total: I (com pianos de percussao preparados; revela uma Jigeira eoJiza~ao)

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2

Camada 4B
Grupo R-J
- Facas de dorso natural. Total: 2 (gumes rectiHneos com vestigios de utiliza~ao)

- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- «Bees». Total: 1 (duplo, determinado por «encoches» altemantes)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 12
- Seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I
- Seixos afei~oados bifaciais. Total: I
- Picos. Total: 2 (com a extremidade distal fracturada)
- Percutores. Total: I

Grupo R-2
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 4
- Picos. Total: 1
- Nilcleos. Total: 1

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: I

Sector 2
Camada 3A
Grupo R-J
- Lascas retocadas. Total: I (retoque descontinuo e irregular)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 1

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 3
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Camada 4A
Grupo R-I
- Lascas retocadas. Total: I (retoque irregular e descontinuo).

Grupo R-2
- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: 2 (retoque irregular e descontinuo)
- Seixos afei,oados unifaciais distais. Total: 2

Grupo R-3
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Seixos afei,oados unifaciais distais. Total: 3
- Micro-seixos afei'Yoados unifaciais distais. Tatal: 1

Camada 4B
Grupo R-I
- "EncocheSl). Total: I (simples)
- Micro~seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 1
- Nilcleos. Total: I (prismatico)

Grupo R-2
- Lascas <devallois» atipica. Total: I
- Raspadores simples direitos. Total: 3 (retoque simples directo)
- Raspadores simples convexos. Total: I (retoque simples directo)
- Raspadores desviados. Total: I (retoque simples directo)
- Raspadores convergentes. Total: I (retoque allerno)
- Raspadores transversais. Total: 2 (retoque simples directo)
- Raspadores sobre a face inferior. Total: I (retoque simples inverso)
- Raspadores denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- Buris. Total: I (de fingulo sobre fractura)
- Facas de dorso abatido atipicas. Total: I (gume natural rectilineo; 0 dorso apresenta

urn retoque parcial, irregular, abrupto)
- Facas de dorso natural. Total: 3 (com vestigios de utiliza,lio; dois gumes rectillneos e

urn concavo)
- "EncocheSl). Total: 7 (simples; duas duplas bilaterais, duas sobre a face inferior, uma

sobre. a extremidade distal e duas laterais)
- Denticulados. Total: 14 (doze com retoque simples directo, urn com retoque simples

inverso e urn com rctaque alternante)
- "BecSl). Total: I (distal)
- Lascas retocadas. Total: 12 (retoque irregular e descontinuo)
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- Diversos. Total: I (Ponta de «QuinsoUl>, em quartzo, com retoque invasor)31
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 16
- Seixos afei90ados unifaciais laterais. Total: 2
- Micro-seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 9
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: 2
- Nucleos. Total: 2 (uma globuloso e um prismatico)

Grupo R-3
- Raspadores simples direitos. Total: I (retoque simples directo)
- «Encoches». Total: 2 (simples)
- Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo)
- Lascas retocadas. Total: 4 (retoque irregular e disperso)
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 13
- Micro-seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 2
- Seixos afei90ados bifaciais. Total: I
- Nucleos. Total: I (prismatico)
- Percutores. Total: I

Camada 5
Grupo R-2
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: I
- Micro-seixos afeic;oados unifaciais distais. Total: I

Sector 2
Camada 6
Grupo R-l'
- Seixos afeic;oados unifaciais distais. Total:

Grupo R-2
Raspadores desviados. Total: I (retoque simples directo)
Raspadores transversais. Total: I (retoque simples directo)
«Bec».Total: I (distal)
Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: 2
Seixos afei90ados bifaciais. Total: I
Nucleos. Total: I (glo buloso)

55

31 Nesta circunstancia seguimos a caracterizac;lio tipol6gica apresentada por F. Bordes (BORDES 1961): <l ••• piece a
section triangulaire dont une face est couverte par la retouche, tandis que les deux autres sont des faces d'eclatement,

brutes». (p. 55).
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Grupo R-3
{(EncocheSl'. Total: I (distal)

- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2

Sector 4
Camada 2A
Grupo R-l

Denticulados. Total: I (retoque simples directo)
- N"cleos. Total: I

Grupo R-3
Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: I (eolizado)

- Seixos afei~oados unifaciais laterais. Total: I (eolizado)

Camada 2B
Grupo R-2

Lascas retocadas. Total: I (retoque simples directo descontinuo)
- Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 2

Camada 2C
Grupo R-2

Lascas retocadas. Total: 2 (retoque disperso e discontinuo; eolizadas)
Facas de dorso natural. Total: I (gume rectilineo com vestigios de utiliza~iio)

Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 4
Seixos afei~oados bifaciais. Total: I

Grupo R-3
- Seixos afei~oados unifaciais distais. TQtal: 2

Sector 5
Camada I
Grupo R-l
- Denticulados. Total: I (retoque simples directo)

Camada2A
Grupo R-2

{(Hacheraux». Total: I (Tipo 0; eolizaolo)
Picos. Total: 1
Seixos afei~oados unifaciais distais. Total: 4
Seixos afei~oados bifaciais. Total: 2 (urn esta eolizado)
N"cleos. Total: 2 (urn de tipo discoide)
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Grupo R-3
- Seixos afei90ados unifaciais distais. Total: I

Camada 28
Grupo R-2
- «Coche». Total: I (simples)

Grupo R-3
- Seixos afeic;oados unifaciais distais. Total:

57

Para dar por terminado este estudo importara ainda referir que no capitulo das materias
-primas utHizadas, 0 quartzito continua a desempenhar um papel preponderante (100% no
Grupo R-I, da Camada 3, do sector I, e 99,4% no Gmpo R-2, da Camada 48, do sector 2)32.

a retoque e predominantemente de tipo simples directo, raramente abrupto e num caso
invasor.

a indice <devallois» epraticamente inexistente (uma imica lasca <devallois» atip!ca, prove
niente da Camada 48 (Gmpo R-2), do sector 2. Quanto ao indice laminar ele e igualmente
pouco expressivo, particularmente no que se refere ao Gmpo R-2, da Camada 48 (sector 2).

3.4. Considera\,6es finais

Como salientamos anteriormente, a sequencia estratigrafica resultante das nossas escava
90eS apresenta-se mais completa do que aquelas detectadas por Serpa Pinto e por J. Maury.

Corn efeito, poderemos verificar que estes dois autores mencionam como ultima unidade
sedimentar das suas estratigrafias, a formaC;ao areno-argilosa de cor negra; 0 proprio J. Maury
(MAURY 1977) e perempt6rio ao afirmar que «... partout nos couches archeologiques reposent
sur une assise de limon noir qui recouvre Ie rocher granitique.» (p.7).

Como constatamos, tal nao corresponde arealidade, ja que varios sao os niveis situados
em posiC;ao inferior a essa formac;ao. Este facto fica sobretudo a dever-se aextrema irregulari
dade do substracto rochoso. Se atentarmos nos diversos perfis estratigraficos que apresenta
mos, poderemos observar que 0 nivel a que ele se situa e bastante irregular, correspondendo as
sequencias mais.desenvolvidas aos locais onde nele ocorrem depressoes, como eperfeitamente
visivel, por exemplo, no sector 2 de escava9iio. Foram na verdade estas depressoes que,
funcionando como autenticas ratoeiras, possibilitaram a conservac;ao dos depositos mais
antigos, evitando deste modo a sua destruiC;ao.

32 Este facto e tanto mais natural quanta econhecida a abundAncia de seixos rolados de quartzito ao lange da costa
compreendida entre afoz dos rios Minho e Lima. Supomos ter existido todavia uma selec~ao previa da materia-prima,
aquando da realiza~ao da ponta de «Quinsofi» que assinallimos no G('1,I.pO R-2, da Camada4B (sector 2), visto tratar-se
do (mico utensilio em quartza de todo 0 conjunto. e dadas as suas caracteristicas tecnicas de fabrico.
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Daqui podemos tambem concluir da existencia de, pelo menos, duas fases erosivas.
responsaveis pela elimina~ao de grande parte das formalYoes que inicialmente deveriam reco
brir a plataforma de abrasao inferior, ocasionando, portando, importantes lacunas estratigra
ficas. Presentemente, e-nos ainda impassiveIprecisar com exactidao 0 momento em que elas se
terao verificado. Sabemos tao s6 que a ultima, sera posterior a Camada 4A, do sector 2. e
anterior (Oll contemporAnea?) ao inicio do estabelecimento da unidade areno-argilosa de
co1oraltao escura e a primeira, posterior aCamada 7.

Tal como havia sucedido najazida de Forte do Cao, tambem aqui desconhecemos, por
ora, 0 agente e 0 modo como este processo erosivo exerceu a sua ac~ao.

Quanto as unidades sedimentares reconhecidas nos sectores superiores (sectores 4 e 5). os
dados que dispomos sao ainda escassos para que possamos efectuar uma analise mais deta
lhada a seu respeito. Parece-nos contudo tratarem-se de restos de uma cobertura detritica, mais
ou menos remexida e desmantelada (particularmente no sector 4), e cujo estudo tencionamos
prosseguir.

Um outro aspecto que gostariamos ainda de destacar prende-se com a Camada 3 do sector
I de escava~ao.

Este estrato, pela sua 10caliza~ao estratigrafica, podera eventualmente corresponder. quer
ao nivel 13A (sector A) da esta,ao de Forte do Cao (Gelfa), quer ao nivel inferior de cascalhos
mencionado por J. Maury (MAURY 1977).

Por forma a melhor definir 0 seu contexto estratigrafico teremos que comecar por fazer, e
sem prejuizo de uma analise mais detalhada que levaremos a efeito no capitulo seguinte.
algumas breves referencias a prop6sito da chamada «(formacao areno-pelitica de cobertura~~.

Com efeito, estamos perante urn sedimento de natureza continental que, eventualmente.
se encontra a urn nivel bastante proximo do oceano, a tal ponto que esta sendo sujeito a uma
intensa erosao marinha. Poderemos assim depreender que se trata de uma forma~ao correla
cionada com uma fase regressiva33.

Ora, este facto vern colo_car, com particular acuidade, 0 problema da genese das tres
camadas que atras referimos, as quais, recorde-mo-Io, poderemos caracterizar genericamente
como: leitos descontinuos de seixos, predominantemente de quartzito, embalados numa
matriz areno-argilosa, de coloracao negra, ou castanha escura e medianamente consolidada.

Se aceitarmos como correcto 0 raciocinio que acima formulamos, duas hip6teses se nos
apresentam:

~ ou 0 seu estabelecimento podera resultar de projec~oes ocorridas durante as tempes
tades Ua que as caracteristicas da matriz nos fazem, de momento, excluir a hip6tese de
se tratar de urn cordao marinho~ neste ponto afastamo-nos de J. Maury que reconhece
neste estrato 0 nivel marinho de 5-8 metros), 0 que constitui uma situa~aoainda hoje
frequentemente observavel no litoral minhoto, e neste caso teriamos que aceitar a

JJ Eclaro que presenternente nao nos encontrarnos ainda em condicoes de fornecer urna indicatriio sobre qual 0

valor do desnlvel verincado.
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existencia de urn nivel das aguas do oceano aproximado ao actual, 0 que, consequente
mente, representaria urn cronologia, ou claramente holocenica, au da primeira fase do
ultimo perfodo glaciar;
- ou tratar-se-iam de materiais estabelecidos mediante urn transporte de tipo conti
nental, e nesta circunsUincia poderiamos pensar, par hipotese, numa cronologia refe
rida ao Pleistoceno Superior final.

Eevidenteque estas duas hip6teses de trabalho s6 poder~o ser entendidas desta forma t~o

linear, se excluirmos a existencia (alias nao demonstrada)' de fen6menos, tais como urn
eventual reajustamento hidro-isostatico da plataforma continental e das suas areas adjacentas,
au a ocorrencia de movimentos de tipo tectonico.

Desejamos no entanto desde jli deixar bem claro que, a luz dos nossos conhecimentos
actuais, nao nos encontramos em posil;aO de poder emitir uma opiniao mais esclarecedora
sobre esta materia. trata-se de mais urn problema que, de momento, deixamos em aberto.

Como facilmente se compreendera, esta questao repercuta-se, necessariamente, no signiw

ficado tida pelo conjunto de materiais recolhido na Camada 3, do sector I.
Nao nos sendo possivel, pelas razoes que acablimos de explicitar apouco, tecer qualquer

comentario a proposito da sua cronologia, desejariamos contudo fazer a seu respeito uma
breve aprecia~ao de cariz estritamente arqueol6gico.

Era nossa COnVic9aO em 1982 (MEIRELES 1982), baseados ent~o fundamentalmente no
canicter predominantemente nao rolado das pel;as, de que estariamos em presen~a de um
conjunto aparentemente nao removido. Ap6s a estudo que apresentlimos neste trabalho,
aquela nossa convic9~o sai refor9ada, em fun9aO da coeroncia tecnico-tipol6gica patenteada
pelos materiais.

Por esse facto, e apesar do reduzido numero de utensilios de que dispomos, pensamos que
resultaria interessante tentar estebelecer uma compara~ao entre este conjunto e a «industria))
que J. Maury (MAURY 1977) denomina de «Asturiense" do Norte de Portugal e que diz ser
proveniente (apesar das suas recolhas serem fundamental mente de superficie) dos cascalhos
situados em posi~ao superior, re}ativamente ao deposito areno·argiloso de cor negra.

Em termas gerais, a «industria» definida por aquele autor caracterizar-se-ia par:
- um dominio de dais tipas de utensilios fundamentais: a seixo afei90ado

unifacial (49,8%) e a pica (26,7%);

- um frequente aparecimento de seixos afei90ados bifaciais (2,1 %) e de pesos de
rede (2,9%);

- um numero de monofaces proporcional (se bem que inferior, diga-se) ao dos
picas (5,8%);

- uma presen9a de «palet-disques» (<<...il est au Portugal, intimement moM aux
ensembles asturfens et rien n'autorise de ren dissocier»). (p. 16) (MAURY 1977);
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- uma reduzida eXpreSSaO da utensilagem sobre lasca (8,2%).

Ternos assim uma «industria» oa qual a macro-utensilagem desempenha urn papel pre~

ponderante (86,3%, nao contando com os «palet-disques» para os quais nao sao fornecidos os
seus respectivos valores percentuais).

Analisando agora 0 conjunto de materiais da Camada 3(Grupo R-l), do sector I, dajazida
de Vila Praia de Ancora (Norte), poderemos observar:

- uma total ausencia em estratigrafia, (saliente-se, DaO s6 aqui, .como tambem
em todas as escava90es que temos levado a cabo) de pesos de rede e de «palet-disques»;

- uma percentagem bastante inferior de seixos afei90ados unifaciais (21 %) e de
picas (9,4%);

- e, fundamentalmente, a existencia de uma utensilagem sobre lasca bastante
numerosa (69,4%) e diversificada (raspadores, raspadeiras, buris, denticulados, facasdedorso
natural, «cncoches», «bees.>, «hachoirs» e laseas retocadas), e aqual poderemos ainda associar
um indice laminar de 4,2%34.

Estamos pois perante um conjunto mais equilibrado, homogeneo e diversificado, do que
aquele tido por J. Maury como representativo do seu «Asturiense», 0 qual, dada a elevada
percentagem atingida pela macro-utensilagem, denata, de forma ine.quivoca, uma selec~ao

previa, certamente de origem natural3S. Tal situac;ao nao constitui nenhuma,surpresa, numa
industria formada essencialmente a partir de recolhas de superficie, efectuadas nos cascalhos
das praias actuais.

Por ultimo, quanto aos materiais do Grupo R-2, da Camada 4B, do sector 2 parece-nos
justificado destacar 0 grande numero de seixos afei90ados unifaciais, e principalmente a
elevada representac;ao dos micro-seixos afeic;oados unifaciais, a qual. em nossa opiniio, se fica
a dever a uma ~scolha intencional e deliberada (eventualmente relacionada com uma qualquer
actividade especifica) e nao a uma imposi9ao de ordem natural, relacionada com uma suposta
escassez de materia-prima. De referir ainda as percentagens alcan9adas pelos raspadores
(12,5%) e pelos denticulados (17,5%) relativamente Atotalidadede utensilagem identificada.

34 Note~se a prop6sito queJ. Maury (MAURY 1977) e categ6rico ao afirmar que (c ••• les James,lamelies burins n'y
figurent point et sont totalment inconnus». (p. 2)

35 Este facto induziu, quanto a n6s, J. Maury(MAURY 1977) emerro,levando-o Ii formuJar uma serie deconcepcoes
de Ambito paJeo-econ6mico, que dever!o ser seguidas de uma formacautelosa longe da importAncia que este autor Ihes
pareee atribuir.
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4. A Jazida de S. Domingos

4.1. Loca/iza~iio da jazida

61

Normalmente assimilada a esta9ao arqueol6gica de Santo Izidoro, ajazida de S. Domin
gos encontra-se, por consequencia, tambem integrada no tradicionalmente designado nivel
marinho de 5-8 metros.

Localizada na Freguesia de Moledo, Concelho de Caminha, Distrito de Viana do Castelo,
as suas coordenadas Gauss respeitantes a um ponto central da zona escavada sao as seguintes

P - 540,8
M -138,3

Haviamos programado para 0 ano de 1983 duas aC90es incidindo sabre estas duasjazidas.
Ambas se integram no enquadramento geol6gico que anteriormente tralr;amOS para a esta~ao

arqueol6gica de Vila Praia de Ancora (N orte), fazendo por issa parte das forma90es que se
situam sabre a plataforma de abrasao inferior do tramo litoral compreendido entre Vila Praia
de Ancora e a foz do rio Minho.

No entanto. imponderaveis de varia ordem, e a que fomos completamente alheios,
abrigaram-nos a alterar a nossa programa~ao inicial. fazendo com que fossemos confrontados
com a necessidade de optar por uma das interven~oes. Deste modo. tendo em atenlr;ao os
objectivos que nos tinhamos proposto alcanlr;ar com cada uma das escava~oes e, sobretudo,
face as amea9as que recaiam sabre a zona de S. Domingos, decidimos conceder prioridade a
este local em detrimenta da esta9ao de Santo Izidoro.

4.2. Estratigrafia

Os trabalhos levados a cabo em S. Domingos, em 1983, traduziram-se pela limpeza e
rectificalr;ao dos perfis naturais existente (e mais significativos sob 0 ponto de vista estratigra
fico) e pela implanta9ao de dois sectores de escava9ao (sector I e sector 2) (Est. LX) a partir da
base de desses mesmos perfis36

No final dos trabalhos, a sequecia estratigrilfica obtida podia sintetizar-se do seguinte
modo:

36 A eseavaclio levada a efeito no sector 2 foi totalmente eoncluida. tendo sido posslvel alcanc;ar 0 substracto

roehoso na quase totalidade da area interveneionada; apenas algumas pequenas zonas, sem significado no contexto
global da sondagem, nlio puderam ser escavadas ate abase, dada a presenc;a da toalha freatiea.

Em contrapartida,. no sector 1os trabalhos tiveram quese dar por concluidos uma vez atingida a base da Camada
3, ja que neste local essa mesma toalha freatica, situando-se a urn nlvel superior, a isso obrigou.
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I - Deposito cascalhento
2 - Deposito areno-argiloso

3 - Deposito arenoso fino
4 - Deposito argiloso

5 - Deposito arenoso grosseiro

- Substrat.o rochoso granftico.

Esta sequencia, aparentemente simples e clara, revela-se contudo na pratica bastante
diferente, ja que algumas das camadas acima referidas patenteiam uma estratifica~ao extre·
mamente complexa.

Procedendo a uma apresenta~ao mais detalhada, a estratigrafia observada nos dois
sectores foi a seguinte (Est. LXI a LXV):

Camada 137 - Deposito cascalhento, formado por seixos rolados de quartzito e fragmentos de gran ito sem

desgaste, embalados numa matriz predominantemente arenosa, algo grosseira, pouco compacta e de colora
cao castanha escura. 0 seu limite inferior e brutal e regular e a sua espessura media e de 20 em.
Camada 2

Unidade 2A.1 - Deposito areno·argiloso. com urn elevado grau de consolidacao, apresentando urn granu

lado disperso constituldo por elementos de origem granitica, contendo pequenos fragmentos de carvao e com
uma coioracio castanha. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura varia entre 10 e 40 cm.

Unidade 2A.238 - Boisa areno-argilosa grosseira, com urn elevado grau de consolidaciio, apresentando

pequenos seixos rolados de quartzito (1-2 cm). alguns carvoes dispersos e de coloracao castanha.

Unidade 2A.338 - Boisa arenosa. grosseira, compacta, revelando vestigios de ferruginizacio, e de coloracao
castanha-alaranjada.

Unidade 2B.1 38 - Boisaareno-argilosa, com pequenos leitos arenosos grosseiros constituidos por urn
granulado de quartzo e feldspato (este ultimo encontra-se por vezes alterado), com pequenos carvoes
dispersos e de coloracao castanha clara.

Unidade 28.2 - Boisa arenosa grosseira, contendo feldspatos alterados, com urn grau medio de consolida
cao, com pequenos niveis lenticulares mais finos intercalados e de coloraciio castanha-amarelada; e bastante
irregular.

Unidade 2B.3 - Boisa arenosa grosseira, com alguns feldspatos alterados, elevado grau de consolidacao.
revelando vestigios de ferruginizaCao, e de coloraCao castanha-alaranjada38

Unidade 2B.4 - Boisa areno-argilosa grosseira, com urn granulado de quartzo e feldspato (alguns destes

uitimos apresentam-se em diferente estado de alteraciio), com urn grau medio de consolidacao e de coioraciio
castanha-acinzentada38.

Unidade 2C38 - Deposito areno-argiloso com numerosos leitos intercalados arenosos grosseiros e granulo

sos de quartzo e feldspato alterado. elevado grau de consolidacao, com pequenos carvoes dispersos e de

37 Deposito observado apenas no sector I, dado que no sector 2 ele ja foi destruido pela erosao.

38 Deposito existente apenas na sequ~ncia estratignifica do sector I.
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colora9ao castanha. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura media e de 10 em.

63

Unidade 20.1 - Deposito areno-argiloso. com pequenos niveis lenticulares mais grosseiros (eonstituidos
por urn granulado de quartzo e feldspatos alterados), com urn e1evado grau de eonsolida911o. eontendo
pequenos fragmentos de earvllo dispersos (principalmente no seu topo) e com uma eolora9ao castanha
escura. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura media e de 12 em.

Unidade 20.238 - Pequena bolsa arenosa grosseira. com urn grau medio de eonsolida9ao e uma eolora9ao
eastanha-amarelada.

Unidade 2E - Deposito areno-argiloso, com urn elevado grau de eonsolida9ao, apresentando pequenos
fragmentos de earvao dispersos (principalmente na sua base) e de eolora.... llo «beige»-aeastanhada. 0 seu
limite inferior e sensivelmente regular, urn poueo difuso e a sua espessura media ede 30 em.

Unidade 2F - Deposito areno-argitoso. com pequenos leitos arenosos mais grosseiros, ou granulosos
(formados por quartzo e feldspatos alterados), com vestigios de ferruginiza.... llo muito loealizados, urn grau
medio de eonsotida9i'io e de eolora9ao eastanha eseura (em alguns locais a sua cor e pratieamente negra,
devido A grande eoncentra9i'io de pequenos fragmentos de earvao). 0 seu limite inferior e ligeiramente
ondulado, urn poueo difuso e a sua espessura media e de 30 em.

Unidade 20.1 - Deposito areno-argitoso, predominantemente grosseiro, com urn granulado de quartzo e de
feldspatos alterados extremamente abundante, medianamente consolidado e de colora91io eastanha
-aeinzentada; no sector I este deposito apresenta-se bastante irregular, surgindo-nos interealado. ora com a
Camada 2F, ora com a 2H. A sua espessura media ede 40 em.

Unidade 2G.2 - Boisa arenosa grosseira, muito conerecionada devido Apresen....a de importantes fenomenos
de ferruginiza9110 e de colora91io castanha-alaranjada.

Unidade 2G.339 - Boisa arenosa grosseira, com alguns pequenos seixos rolados de quartzito (principal
mente na sua base), com urn granulado constituido por graos de quartzo efeldspatos alterados, grau medio de
consolida9ao e colora9ao castanha clara; apresenta ainda pequenos niveis lentieulares mais finos, intercala
dos e a sua espessura media e de 2S em.

Unidade 2H - Dep6sito areno-argiloso, com raros grAnulos de quartzo e de feldspato alterado, grau medio
de eonsolida911o e decolora9ao negra (revela abundantes fragmentos de carvao, dispostos em pequenos niveis
lentieulares dispersos). 0 seu limite inferior e sensivelmente regular, urn pouco difuso e a sua espessura media
ede 2S em.

Unidade 2138 - Deposito areno-argiloso de tipo fino, grau medio de consolida911o e de colora9ao «beige»
-acastanhada. Trata-se de urn nivel que estabeleee a transic;i'iQ para a forma9ao arenosa fina, revelando por
isso urn limite inierior extremamente irregular e difuso. A sua espessura varia entre 40 e 10 em.

Unidade 2J39 - Deposito areno-argiioso, com urn granulado disperso de quartzo e feldspatos alterados,
elevado grau de consotida91io e colora91io eastanha amarelada. 0 seu limite inferior e Iigeiramente ondulado,
bern definido e a sua espessura media ede 30 cm.

3\1 Deposito existente apenas na sequencia estratignHica do sector 2.
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Camada 3
Unidade 3A - Deposito arenoso, fino. de colorat;ao amarela-alaranjada (principalmente devido aos vesti
gios de ferruginizacao que 0 afectam principalmente oa sua zona mediana, se bern que por vezes eles se
cstendam atea sua base). 0 seu limite !~"feriore ligeiramente ondulado e a suaespessura varia entre 20 e SO em.

Unidade 38 - Nlvellenticular arenoso, fino, de colo.racilo «beige»-acinzentada38.
•

Unidade 3C - Leita de seixos, predominantemente de quartzito, mas apresentando igualmente alguns
quartzos.

Unidade 3C.1 39 - Deposito arenoso, fino, de coloracao «beigell-amarelada. com vestigios de ferruginizat;Ao

na sua parte superior. 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura media e de 30 em,

Unidade 3D - Deposito arenoso, fino, de eoloraf;ao einzenta (rico em feldspatos alterados e pequenas
palhetas de moseovite). 0 seu limite inferior e irregular e difuso e a sua espessura e de 30 em.

Camada 4
Unidade 4A - Deposito argilo-arenoso, com urn elevado grau de consolida.;ao e de colora.;ao einzenta
acastanhada. Espessura media: 4 em.

Unidade 4B - Deposito argiloso, phistico, de coloraf;ao einzenta clara. Espessura media: 3 em.

Unidade 4C - Lenticula argilosa, plastica, de colora.;lio «beige»-alaranjada, que nos surge interealada, ora
no nivel4B, ora no 40. Espessura media: 1,5 em.

Unidade 40 - Deposito argiloso, plastico, de colora.;ao negra. Espessura media: 4 em.

Camada 5 - Deposito arenoso, grosseiro, bastante compacto, de coloraf;lio cinzenta escura. Espessura
media: 15 em.

- Substrato rochoso granltico

4.3. Espdlio

Relativamente ao esp6lio recolhido durante as escava~oes. importani antes de mais referir
que ele ereduzido. Assim, recolheram-se duas lascas no nlvel3C (uma no sector 1 e outra no
sector 2) e um conjunto composto por 23 achados proveniente da Camada I, do sector I. Este
conjunto ecomposto por 17 pe,as llticas e 7 pequenos fragmentos de ceramica.

Quanto aos materiais liticos, e nao obstante 0 seu reduzido numero, optamos, por uma
questilo de coer~ncia interna deste trabalho e, fundamentalmente, porque se tratam das ,micas
pe,as com contexto estratignifico conhecidas ate ao momento provenientes destajazida, por as
submeter ao mesmo tipo de estudos que temos vindo a efectuar ate aqui.

Assim, no dominio tecnico, as 12 lascas que formam este conjunto ap~esentam. todas,
superficies residuais e taloes em c6rtex. Sete silo do tipo I, uma e do tipo 2, tr~s silo do tipo 3 e
uma e do tipo 7. Portanto, podemos.concluir que na sua obten,ilo imperou preponderante
mente um talhe de tipo unifaciallateral.
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Sob 0 ponto de vista tipo16gico, encontnimos:

Grupo R-I
Denticulados. Total: 2 (retoque simples directo).
Lascas retocadas. Total: I (retoque simples directo)
Nuc!eos. Total: I

65

Grupo R-2
Denticulados. Total: 4 (retoque simples directo)
Lascas retocadas. Total: 2 (retoque descontinuo e irregular num casa, e simples directo no

outro)
Picos. Total:2
Seixos afei~oados unifaciais40. Total: I (fragmento)

Os sete fragmentos de cerAmica, dado 0 seu reduzido tamanho, revelam-se inconclusivos.
Estamos perante urn grupo de materiais a varios titulos heterogeneo, situa~ao que se

coaduna perfeitamente com as caracteristicas do deposito de onde sao originarios.

4.4. Consideraroes finais

Das escava~oesefectuadas ata ao momento najazida de S. Domingos, obtivemos dados
particularmente interessantes para 0 estudo e compreensao das forma~oes quaternarias do
litoral minhoto.

Em 1949, L. Berthois publicava (BERTHOlS 1949) um estudo sedimentol6gico bastal1te
aprofundado, sobre um dep6sito do qual ele havia recolhido amostras a Norte de Vila Praia de
Aneora.

ClassificandoMo como urn «limom>, este autor dizia tratar-se de urn sedimento de origem
local, que teria sofrido um reduzido transporte aquando do seu estabelecimento (processado
sob a forma de eorrentes lamacentas), e denotando ainda a ocorrencia de fenomenos de
eseorrencia.

Ao longo deste trabalho temos vindo sueessivamente a fazer referencia a depositos de
diferentes origens, fundamental mente marinhos e continentais.

Sucede no entanto que as Camadas 2, 3 e particularmente a 4 dajazida de S. Domingos,
pelas suas caracteristicas sedimentologicas, revelam uma dinamiea sedimentar de fraca ener
gia, que poderiamos eventualmente paralelizar eom urn deposito estabelecido numa pequena
bacia de deeanta~ao (deposito paleo-Iagunar?). Esta situar;ao, a confirmar·se, representara sem
duvida urn dado novo, e pensamos que importante, para a reconstitui~ao da evolu~ao do Htoral
do Minho durante 0 Quatermirio.

40 Dado 0 estado fragmentado desta pe~a e-nos imposslvel efectuar uma classifica~ao mais precisa.
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Quanta aCamada 1, e para finalizar, pretendemos unicamente destaear que, dada a sua
debil compactidade41 (alias, em manifesto contraste com 0 topo da Camada 2), dado 0 seu
canicter heterogeneo, quer sob 0 ponto de vista arqueol6gico, quer sedimentar (seixQs roladas

. de qmlrtzito associados a fragmentos de granito sem qualquer desgaste), e face it descontinui
dade sedimentar que ele p.arece representar (com um limite inferior brutal e regular), temos
presentemente fortes duvidas quanta asua origem natural.

5. Problemas e Perspectivas da Investiga~iio

Ap6s ter sido nossa principal preocupa~ao efectuar uma apresenta~ao, tao rigorosa e
pormenorizada quanta nos foi passivel, dos factas que tivemos a oportunidade de observar ao
10ngo das nossas pesquisas, pretendemos conduir este trabalho aflorando, ainda que de uma
forma necessariamente generica, alguns dos problemas e perspectivas que se nos deparam no
ambito da investiga.;ao sobre 0 Quaternario do litoral minhoto.

Um primeiro aspecto que gostariamos de salientar, diz respeito a identifica.;ao de dois
depositos marinhos de cascalho. Um, desde bastante tempo referenciado. situa~se entre as
cotas de ii-IS metros (Forte do Cao); 0 outro, s6 recentemente reconhecido (CARVALHO,
LEMOS e MEIRELES 1982),localiza-se entre as cotas de 3-5 metros (Forte do Cao e Vila Praia
d~ Ancora (Norte)).

A existencia destas duas formal;:oes marinhas levanta-nos todavia um problema, que
poderiamos equacionar da seguinte forma:

- Estaremos nos perante um unico cicIo sedimentar marinho. representado por
dois niveis distintos (um superior e outro inferior, sendo este ultimo posterior ao primeiro)?

- Ou, pelo contrario. somos confrontados com dois ciclos sedimentares
distintos?

Decorrendo directamente desta situal;:ao, somos for.;ados a colocar desde ja algumas
hip6teses quanta asua eventual cronologia42.

Assim, no primeiro caso poderiamos hipoteticamente pensar na integral;:30 de ambos os
niveis no ultimo periodo interglaciar (sera uma posi.;ao que, exceptuando os limites altimetri
cos fornecidos para 0 nivel inferior, se colocara dentro de uma perspectiva tradicional, no
quadro da investiga9ao sobre 0 Quatermirio portugues).

No segundo, estariamos perante uma ruptura significativa com essa mesma tradi.;ao, ja
que, por hipotese, se poderia pensar numa cronologia do ultimo periodo int~rglaciarpara 0

41 Alias c1aramente expressa no facto de, na area correspondente ao sector 2 (Est. LX), este dep6sito'{er'sido'
cornpletamente destruido em profundidade pela erosiio. nao se observando por isso no talude da antepraia.

42 Urn outro problema que continua em aberto. prende-se com 0 momenta da format;iio das plataformas de
abrasao, Com efeito, sendo 0 substrato rochoso constituldo por granito (uma rocha. portanto. particularmente
resistente), fort;oso sera aceitar urn perlodo de tempo bastante longo, acompanhado por urn estacionamento marinho
a urn nivel sensivelmente constante. para que se verificasse a sua constituit;ao.
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cicio inferior, e uma outra mais antiga (interstadial do penultimo periodo glacial? Penultimo
periodo interglacial?) para 0 ciclo superior.

Eevidenteque no estado actual da nossa investiga~ao, e ainda muito cedo para pensarmos
em emitir uma opiniao mais explicita e precisa sobre esta problematica. No entanto, queremos
salientar que, e it semelhan,a do recentemente verificado por A. de Brum Ferreira na praia de
Areosa (Viana do Castelo) (FERREIRA 1983), nos cascalhos que constituem a forma,ao
superior e possivel identificar a presen~a de seixos rolados de quartzito que, para aMm de uma
forte eoliza~ao, apresentam uma alterac;ao superficial refuginosa, com uma espessura significa
tiva (3-4 'mm), a qual nos deixa duvidas quanta it possibilidade de se poder ter formado
somente a partir do Pleistocenico Superior.

Salientamos contudo, e mais uma vez, que estamos ainda numa fase inicial da nossa
investigac;ao, e que so esta, com 0 tempo permitini esclarecer esta questao.

Quanto aos depositos areno-argilosos de colorac;ao escura afigura-se-nos que, apos os
estudos e datac;oes realizados na Galiza, e as observac;oes resultantes dos nossos proprios
trabalhos, os poderemos relacionar, se bern que genericamente, com 0 estabelecimento de
condic;oes climaticas rigorosas, verificadas durante 0 ultimo periodo glaciar. Todavia, no
litoral minhoto e dada a ausencia de datac;oes absolutas, nao nos e possivel presentemente
fornecer urn posicionamento cronologico mais rigoroso para estas formac;oes43.

Relativamente ao «nivel marinho de ~8 metros» colocam-se-nos de momenta fortes
duvidas, quanto ao quadro cronoestratignihco que normalmente the eatribuido.

Durante muito tempo considerado como datado do ultit:U0 periodo interglaciar (<<Riss
-WOrm») (ZBYSZEWSKI1943, TEIXEIRA 1949, ZBYSZEWSKI e TEIXEIRA 1949, TEIXEIRA 1952,
1953), ele viu esta sua cronostratigrafia ser recentemente alterada por C. Teixeira e F.
Gon,alves (TEIXEIRA e GONGALVES 1980), que 0 siluam destafeita no primeiro interestitdio da
Ultima glacia,ao (<<WOrm» IjIl).

A respeito destas cronologias gostariamos de fazer 0 seguinte ~omentario:

-·quanto aprimeira posic;ao (lnterglaciar «Riss-Wtirm»), a circunstancia deste deposito,
qualquer que seja a sua origem, se shuar, em termos de sequencia estratigrafica, numa posic;ao
superior relativamente aformac;ao areno-argiloso que anteriormente nos referimos, invalida-a
por completo, como se poderit deduzir de tudo 0 que aqui foi apresentado quanto it genese e
cronologia desta ultima;

- a segunda posic;ao, para ser plausivel, implicaria a aceitac;ao de urn nivel transgressivo
de +5-8 ou +5-10 metros durante a ultima glacia,ao. No entanto, sem pretender transpor para
o litoral do Minho factos verificados noutras regiaes mas tambem nao podendo desprezar a
investigac;ao ai levada a cabo e os resultados obtidos, considerarmos importante recordar que,
na actualidade, quer na bacia do Mar do Norte (JELGERSMA 1979), que na costa atlantica
francesa (MORZADEC-KERFOURN 1974, TERS 1976), quer ainda na costa Norte espanhola

43 Refira-se que estes dep6sitos chegaram a ser inicialmente datados da glacia.;:iio de «Riss» (ZBYSZEWSKI 1943,
ZBYSZEWSKI e TEIXEIRA 1949).
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Planta do Sector A das escava~oes de Forte do Clio (Gelfa).
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ESTAMPA IV
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ESTAMPA VI
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I Forte do Clio. Sector B, corte geol6gico B-C.
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2 Forte do Cao. Sector C, corte geologico C-D.
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GELFA 81/82 (Hospital)
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Perfil BC
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Forte do Cao - Praia. Sector D, corte geologico A-B.

GELFA 81/82 (For/e!

Sec/or 0
Perfil AB
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ESTAMPA VlIl
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Gelfa, Sector A. Camada 13A: Ie 2 - Seixo afeic;:oado unifacial distal. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA XI

2 3

Gelfa. Sector A. Camada 13A: 1 - Pico; 1 - Seixo afeil;oado unifacial distal e 3 - Percutor. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XII
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Gelfa. Sector A. Camada I3A. Nucleo (Esc. 3:4).
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.....

',' :

.;."

1!'.

. ..-;..-

......

".-: :I.

Gelfa, Sector A. Camada 13A: I ~ Seixo afei~oado unifacial distal e 2 - Lasca retocada. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XIV

Gelfa, Sector A. Camada 13A Nucleo (Esc. 3:4).
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ESTAMPA XV

2

Ge1fa, Sector A: I - Pica (Camada 130) e 2 - Pico de «Cresses» (Camada 15). (Esc. 2:3).
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ESTAMPA XVII
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Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- «Hachereau)) sobre seixo (tipo «Terra Amata)) e 2 - LAmina. (Esc.

2:3).
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Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- (Hachereau)) sabre seixo (tipo (Terra Amata~~) e 2 - Seixo
afeir;oado unifacial distal. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA XIX
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Gelfa, Sector A. Camada 15. Seixo afei~oado unifaciallateral (Esc. 2:3).



ESTAMPAXX

3

2

Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1 - Seixo afeic;oado unifacial distal; 2 - Seixo afeic;oado bifacial e
3 - Raspador simples concavo. (Esc. 2:3).
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Gelfa. Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- Raspador transversal; 2 - Denticulado e 3 - Lasca retocada. (Esc.
2,)).



ESTAMPA XXII

2

3

4

Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1- Raspador transversal; 2, 3 e 4 - Denticulado. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXIII

2

Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjunto eolizado): 1· Nucleo prismatico e 2 - Denticulado. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXIV

~;"...-""_~.';t_~c
~ :.

iit_i'!
2

3

Gelfa, Sector A. Camada 15 (conjuRto eolizado): 1 - Utensilio denticulado; 2 - Raspador sabre a face inferior e
3 - Raspador denticulado. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXV

3

2

Gelfa. Sector A. Camada 16: 1 e 2 - Seixo unifacial distal e 3 - Percutor. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXVI

. h

\-

Gelfa, Sector A. Camada 16: Ie 2 - Seixo unifacial distal. (Esc. 2:3).

2



2

Gelfa, Sector A C. . amada 16-1 2e3 .
distal. (Esc. 2:3). .• - Selxo afei~oado

ESTAMPA XXVll

3



ESTAMPA XXV III
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Gelfa, Sector A. Camada 16: I e 2 - Seixo afeilJoado unifacial distal. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA XXIX

2

./.j.

'til

4
5

6

:! ..
:¥l., "

Gelfa. Sector A. Camada 16: I - Raspador simples direito; 2 - Micro-seixo afei.yoado unifacial ((Encoche»'!);
3 - ((Encochel> simples sabre extremidade distal; 4- ((Beell alterno; 5- (cEncoche» retocada sabre extremidade distal e 6
- Denticulado. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA XXXI

Gelfa. Sector C. Camada I (conjunto eolizado); I - Seixo afeil;oado bifacial e 2- «Hachereaun (tipo I). (Esc. 2:3).



ESTAMPA XXXII

VILA PRAIA DE ANCORA
SECTOR I

..

B

c

D

, 2 3

Cota media - 95 em

4

Planta do Sector I das escavac;:oes de Vila Praia de Ancora (Norte).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector l. Corte geologico A-A' (Oeste).

==$N~
o

VILA PRAIA DE ANeDRA

SECTOR I

1m

m
[/1..,
;l>

::::
"C
;l>

X
X
~-



B -:-

VILA PRAIA DE ANCDRA

SECTOR I

+

+Z+650 B'

+

tr1
Vi

""";>
a::
."
;>
X
X
X
<

o 1m
N

•
Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Corte geologico 8-B'.



ESTAMPA XXXV

VILA PRAIA DE ANCORA
SECTOR 2

A B c o

3
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CORTE 1 1979---+

t
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Planta do Sector 2 das escava90es de Vila Praia de Ancora (Norte).
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ESTAMPA XXXVII
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VILA PRAIA DE ANCORA

SECTOR 2

='O '!"" - _ ~2 m

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Corte geologico Este.



ESTAMPA XXXVIII
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VILA PRAIA DE ANCORA

SECTOR 2

2m

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Corte geologico Norte.
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Vila Praia de Ancora (S.3)

1 Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 3. Corte geologico Norte.
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2 Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 4. Corte geologico Este.
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ESTAMPA XLI

2

3

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1, 2 e 3 - Pico (Esc. 2:3).



ESTAMPA XLII

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector l. Camada 3: 1 e 2 - Pico. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XLlIl

2
/

4

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1- Percutor; 2, 3~ Pico e 4 - Micro·seixo afeil;oado unifacial. (Esc.
2:3).



ESTAMPA XLIV
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector l. Camada 3: 1 - Pico; 2 e 3 - Micro-seixQ afei90ado unifacial. (Esc. 2:3).



ESTAMPA XLV
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1- Seixo afei90ado unifacial·distal e 2 - Denticulado. (Esc. 2:3),
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ESTAMPA XLVIII

2

3

4

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 3: 1,2 - Denticulado; 3 e 4 - Faca de dorsa naturaL (Esc. 2:3).



ESTAMPA XLIX
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Vila Praia de Ancora (Norte), Sector I. Camada 3: I - Raspador sabre .a face inferior; 2 - Denticulado;
3 - Raspador duplo, alterno. convexo-c6ncavo; 4 - Denticulado; 5 - Suril duplo sabre truncatura e 6 - Faca de dorsa

abatido (atipica). (Esc. 2:3).



ESTAMPA L

2

4

3

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 4A: 1,2~ Seixo afeicoado unifacial distal; 3 - Seixo afeil;oado distal e 4
- «Bec» duplo. (Esc. 2:3).



ESTAMPA Ll

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 1. Camada 4A: 1- Seixo afeir;oado unifacial distal e 2 - Pico (extremidade distal

fracturada). (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 4A: 1 - Seixo afeir;oado unifacial distal; 2 - Denticulado e 3 - Pico (extremidade distal fracturada). (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector I. Camada 4A: Seixo afeil;oado bifacial (Esc. 2:3).



ESTAMPA L1V

2

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Camada 48: 1 e 2 - Seixo afei,<oado bifacial. (Esc. 2:3).



ESTAMPA LV

o

2

3

Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2. Camada 48: 1 - Micro~seixo afeil;oado unifacial distal; 2 - Seixo afeic;:oado
unifacial distal e 3 - Seixo afeic;:oado bifacial. (Esc. 2:3).



ESTAMPA LVI

,

2

3

Vila Praia de AncaTa (NoTte). Sector 2. Camada 48: 1- Micro-seixo afeh,:oado unifacial distal; 2e 3- Seixo afeic;oado

unifacial distal. (Esc. 2:3).
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ESTAMPA LVIII

. - ...
. ';"'=:' :

2

3

4

Vila Praia de Ancara (Norte). Sector 2. Camada 48: 1 e 2 ~ Raspador desviado; 3 - Raspador transversal
e 4 - Denticulado. (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancara (Norte). Sector 2. Camada 48: 1- lcBec» (Esc. I: I); 2 - Denticulado; 3 ~ Ponta de ((Quinson»;
4 - Denticulado; 5 - Raspador simples convexo e 6 - Raspador simples obllquo. (Esc. 2:3).
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Vila Praia de Ancora (Norte). Sector 2, Camada 48: 1e 2- Seixo afeii;oado unifacial distal e 3- Raspador transversal.
(Esc, 2:3),
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ESTAMPA LXI

S.DOMINGOS

PLATAFORMA DE ABRASAO
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Plano geral da zona onde se efectuaram as escavat;:oes.
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I S. Domingos, Sector 1. Corte geologico SuI. m
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2 S. Domingos. Sector I. Corte geologico Norte.
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S. DOMINGOS - B3

SECTOR-2

1 S. Domingos. Sector 2. Corte geologico Norte.

,, ,

2 S. Domingos, Sector 2. Corte geol6gico Oeste I.
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Mapa das diferenr;as verificadas. para os meses de Fevereiro e Agosto. oa temperatura das aguas superficiais do
oceano, durante 0 ultimo maximo glaciar (segundo CLIMAP PROJECT MEMBERS 1981).
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LEGENDA

GEL C.9

GEL. e.s
GEL.C.IS

GEL. C.13A

V.P.A. C48 (8.2)

V.P.A. C3 (S.I)
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Poligono de frequ!ncias relativas acumuladas dos diferentes tipos de lascas verificadas nos conjuntos de materiais
analisados.




