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Povoatnento, espa~o e 
gentilitates no t °rnilenio a.C., 

no Nordeste transmontano. 

Francisco Sande Lemos 

Em textos anteriores (Lemos 1993a, p. 75-139; 1995a, p. 298-299) desenhamos os tra<;:os 

essenciais do espa<;:o nordestino, enquanto cenario geomorfologico onde se instalaram e viveram as 

comunidades proto-historicas Euma regiao de largos horizontes, amplas montanhas, extensos 

planaltos, profundos vales e depress6es de origem tectonica Devido aespecificidade da sua historia 

geologica e relevo (Ribeiro 1974) e asi tua<;:ao , no quadro da Penfnsu la , con fron tam-se, em Tras-os

-Montes O riental, influencias atlanticas, continentais e mediterranicas, 0 que resulta numa acentuada 

di versidade micro-regional a qual, por sua vez, condiciona a densidade e distribui<;:ao dos habitats. 

Desde as montanhas do extremo norte (rluviosidade superior a 1200 mm ; c1ima muito humido) ate ao 

vale do rio Douro (pluviosidade inferior a 400 mm; clima seco ) registam-se assinalaveis variantes nos 

contextos ecologicos, nos solos e na paisagem (para uma analise mais profunda podem consultar-se 

diversas obras de conjunto sobre Portugal, designadamente a GeograJla de Portugal de H. Lautensach e 

Orlando Ribeiro , artigos de Suzanne Daveau (Daveau et alii 1983; 1990), ou regionais, como a 

monografia de Vergflio Taborda , as Memorias de introdu<;:ao aCarta dos Solos, editada pela UTAD , a 

par de diversos textos de J Alves Ribeiro (ver bibliografia) 

Nao se conhecem, por ora , povoados abertos com materiais atribufveis aos ultimos 

estadios da Idade do Bronze. Todavia , registam-se utensflios e armas de bronze (diversos machados de 

talao e uma ponta de lan<;:a), bem como ceramicas de tipo Cogotas r e com decorac;ao Boquique, numa 

scrie de locais , que sc destacam pelo seu posicionamento, com amplo controlo do espa<;:o envolvente e 

clue; corredores naturais de circula<;:ao, planalticos ou fluviais. Citamos os casos clo Castelo de Urros, 

que se eleva entre os contrafortcs meridionais da serra de Roboredo e 0 vale do Douro; da Senhora da 

Adcganha , sobranceiro ao vale da Vilari<;:a; do C astelo de Anciaes, que domina 0 planalto circundantc e 

um amplo trecho do vale do Douro. Regi<;tam-se, tambem , ceramicas de tipo Boquique numa cavidade 

Cilldria do extrema norte de Tras-os-Montes Oriental a Lorga de Dine 0 cume sobrejacente tera sido 

um povoado, que disfrutava de ampla visibilidade sobre 0 curso superior do rio Tuela. No mesmo vale, 
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muitos flu ilometros a juzante, locali zam-se os sltios de S juzenda, dominando 0 trecho final do Tuela, 

c de S Brii,> , 'l UC ontro!J 0'> ul timos contrafortcs meridionai s da serra da Nogueira Na depressao de 

BrJganC;J de<;taca-<,e 0 C aste lo de Rebordaos Para leste, ja nas arribas do Douro, tera sido recolhida 

Li ma po nta de I J I1 ~a d ~ alva 10, no povoado de Cigaduenha (Picotd. 

Ne nhu m de<,t(' s slt ios foi obJccto de trabalhos sistematicos. Em S juzenda abriram-se duas 

sondagens (Hock 1980) Quanto J5 escavac;oes da Lorga de Dine permanecem tneditas . julgamos, 

porelll , que e poss lvel avan c; ar com a hipotese de ass inalarem uma primeira fase de formac;ao de 

povoado~ (orti!icados, eventuais cabcc;as de territorio, rna is ou menos extensos, controlando os grandes 

c ixo<; de circulac;ao Todavia , cnquanto nao dispusermos de estudos monograficos sobre este conjunto 

de h bitats, sera temera ri o especular sobre a evulLual continuidade de ocupac;ao entre 0 Bronze Final e 

a Idade do Ferro. Na verdade, as excelenlcs condic;oes geo-estrategicas destes locais favoreceram a sua 

ocupac;:ao, quer cm fases anteriores (Calco litico), quer em perfodos rna is recentes como a Baixa Idade 

IVled ia (vclilm -se os exemp los de Anciaes , da Senhora da Adeganha, de S Bras, na Terra Quente, ou de 

D ine, na Te rra [-ria) 

Ern conte. tos crollologicos ainda mal deftnidos, provavelmente ao longo dos seculos VI e 

V, de acordo com datac;6es de 14 , obtidas ern sitios de Zamora OCidental , recentemente estudados 

por Ange l E~parza Arroyo (1987) e C onsuelo Escribano Velasco (1990 ), generalizam-se os povoados 

for tt ficados , como uni dades de habitat Embora 0 numero de escavac; oes seJa muito limitado , a 

c ircunstancia da paisagem nordestina ser abena , sem manchas florestais muito extensas e reduzida 

rre<;c;ao demogra hca , permilill a sobrevivcncia em born estado de inumeros povoados, cujos limites e 

siSle m<J. defensivo podcm ser caraCl rizados, atraves da analise da fOlografia aerea e do reconhecimento 

no cam po . Veri (i ca- se, ass im, que os povoados proto- historicos do Nordeste a presen tam en tre si 

afiniciadcs , que a s disti ng\lcm dos grandes castros dos planaltos e montanhas ocidentais de Tras-os 

Montes e do lit orCl I (E ntre Douro e Minho). 

Os povoadoo; ma is abundantes sao de pequena superficie (entre 0,5 e 1,1 hectares), 

as cnta l11 em e Sflo r6c~ e e irellnscrevem-se a uma unica linha de defesa , fechada num torreao voltado a 
zo na de m<lis hie il aeesso, norma lm e nte cortada por urn profundo fosso escavado na rocha. Sitios deste 

model en on trClm -se d tstri bufdos ao lange das margens dos rios Douro , Sab~r, Mac;as, Angueira, 

Bacc ira e TueIJ . Igu ns destes povoados assentaram em contextos topograficos bern marcados, 

promonto ri os que term inam em fa les ias sabre 0 Sab~r, 0 Douro e 0 Tuela, de tal modo que dispensam 

Lima torti fi crH;ao lechada, limitando- sc 0 seu sistema defensivo a urn ou dois arcos de muralha. A par 

dt:5 tes p()voado~ , que co nsli lUl'm 0 maior nltmero de sltios inventariados, registam-se outros , assentes 

nos I i nse! bergs" (relevos res idua is) quartz itico-xistosos e nas cumeadas que dominam as serras ou os 

r lan;:t1 tus c trcu ndantes . N< ge ncra lidadc , apenas aprese ntam uma linha de muralha, embora alguns 

fossem rroteg idos por sistemas ll1a is complexos com uma segunda plataforma, provida de uma mura.lha 

comrlc l11 /l tar C sis tema de duplo Fossa 

cste segun do grupo de 51lios dcstacam-se alguns , cuja area intramuros ( 1,4 a 1 ,6 hectares) 

excede 0 hJ bitua l n<J. zona , ainda que nao alcancem as dimensoes dos castros da serra da Padrela ou do 

rlanalto de Alij<5 

A arqui tectura defe ns ivCl dos povoados nordestinos e, pois, variavel , mas pouco complexa, 
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embora revele uma eficaz adapta<;ao aos recursos disponiveis . Nos castro' instalados em "inselbergs I 

quartziticos, as muralhas e ncostam-se aos afloramentos rochosos , sendo as aces internas e Xlerna'i 
Pomlt: nor cb l11 ura lha 

formadas por pedra irregular assente a seco . Nos que se situa m em zonas o ode 0 sub - e~ l rato xisto 0 e Ca -lro dl' C; Marco'> 

menos duro, a muralha incorpora areias e argilas locais, gara n lindo assim uma ma ior so lidez aos P lflulo (Ali lo ) 

paramentos. Nos "castelos graniticos" , os pequenos blocos irregulares que fo rmam as muralhas !oram 
Pormellor da Illuralha 

extraidos dos afloramentos ex istentes, criando assim plataform as p lanas no e pa<;o intra muros. Castro da C eada 

o sistema de fossos e pedras fincadas nao esta asso iado a qualquer modeln espedfico de (Vllnios ) 

povoados . Tanto ocon-e nos peq uenos sitios 

sobranceiros ao Sab~r, como nos que foram 

implantados em cumeadas montanhosas Parece 

ter sido uma tecnica introduzida na Idade do Ferro 

e que perdurou por largos seculos, pelo menos ate 

ao seculo I d . C , sendo ap li cada em fortifica<;oes 

da epoca romana , de que e um excelente exemplo 

o castro mineiro designado Cerca dos Mouros de 

Vale de Eguas , no conceJho de Mur<;a (Lemos 

1993b, p. 493-495). 

A distribui<;ao dos habitats 

acompanha a rede hidrografica , a bordadura dos 

planaltos ou cumes mais destacados, em contextos 

de montanha. Alias, um dos aspectos mais 

assinalaveis e a existencia de povoados em 

patamares montanhosos assaz elevados, como e 0 

casu da Penha Mourisca de Bouzende, extenso 

sitio fortificado , erguido nos contrafortes 

meridionais da Serra da Nogueira a 12.30 metros de 

altitude. Deve admitir-se que a economia deste 

habitat assentava na pastorfeia, bern como na 

explora<;ao de recursos silvfeolas e cinegeticos. 

De facto , na area pr6x ima dispoem-se excelentes 

prados naturais (Lemos 1993b, p. 189) Outro 

exemplo e 0 grande povoado de Cidadelhe 

(Vinhais )/ instalado a 1020 metros , nus ultimos 

relevos meridionais da serra da Coroa Defendido 

por poderosas muralhas de xisto anfibolftico de cor 

negra , disfruta de ampla visib il idade sobre 0 vale 

do rio Tuela, que se abre a sui , numa profunda 

depressao tect6nica (Lemos 1993b, p. 453 ) 

De um modo gera l as ceramicas 

recolhidas em prospec<;oes de superffcie, por 

149 



A Esparza Arroyo (1984; 1987) e F Sande Lemos (1993a), parecem filiar-se no universo de Sota de 

Medinilla, seja pela tipologia dos bordos, seja pela modalidade dos acabamentos com superfIcies 

exteriores grosseiras e as interiores muito polidas. 

Para alem da tipologia dos habitats , da especificidade da arquitectura defensiva , seria 

possivel considerar como um elemento identificador da Idade do Ferro do Nordeste conjuntos de 

esculturas zoom6rficas de dimensao variavel , representando javalis, berroes e touros. Sem rejeitar 0 

fundo indfgena destas reprcsenta<;oes e de assinalar que 0 contexto dos achados, quando e conhecido, 

se situa ja no perfodo romano. Nestas condi<;oes e dificil garantir que tais esculturas sejam um tra<;o 

cultural marcante das comunidades da regiao ou se, outra hip6tese , se difuodiram no quadro do 

Imperio , a partir de palos bem definidos com os territ6rios dos Vaqueus e Vetoes . 

Embora nao existam indicadores paleo-ecol6gicos que permitam reconstituir directamente 

a economia proto -hist6rica, a analise dos territ6rios potenciais sugere que foram articulados objectivos 

de estrategia defenslva, ou de controlo territorial , com uma ampla di ve rsidade de recursos . 

A descri<;ao do territ6rio de um pequeno povoado encravado nas faldas meridionais da 

Serra de Montesinho, a Torre de Soutelo de Camoedo (1010 metros) revela uma profunda refle xao 

sobre 0 local do assentamento. Situado num espa<;o deprimido em plena serra (e ntre os contrafortes 

graniticos e cumes de substrato xistoso) domina, no entanto, uma vasta paisagem (Lemos 1993b, 55

56). lnstalado exactame nte na faixa de contacto entre grani tos e xistos beneficiava, por certa, de 

nascentes abundantes. Pr6ximo existem solos que , bem drenados, garantem prados ou culturas 

humidas , como a do linho, por exemplo. Nos montes circundantes abrem-se ampJos espa<;os para 

pastoreio. A floresta , que revestia as vertentes que fecham 0 va le do Sabor abrigava, por certo , nesse 

tempo, tal como hoje , valiosos recursos cinegeticos, entre os quais 0 cor<;o e 0 javali. As areias do rio 

(Sabor) que bcam a distancia de men os de meia-hora , continham minerais de ouro e estanho carreados 

pela erosao de filoes que , no milenio seguinte, foram explorados de maneira sistematica pelos Romanos 

e, intensivamen te, no seculo xx (estanho ). 

o estudo do territ6rio de outro povoado, 0 Monte de Santa Comba (Lemos 1993b 

433-p. 434) implantado num cume de substrato xistoso (a Ir 917 metros ) e dotado de um sistema 

defensivo mais complexo (formado por uma muralha principal mais uma segunda plataform a rodeada 

por uma linha de muralhas complementar, a sui) , revela analogias com 0 sitio da Torre de Soutelo . 

Para norte dispunham-se as ingremes e pedregosas verte ntes que descem ate ao rio Tuela , 

com abundantes recursos piscfcolas 0 carvalho negral (Quercus Pyrenaica willd ) formava uma mata que 

protegia a fauna selvagem, proporcionando, tambem , lenha e bolotas . Para leste as vertentes sao menos 

profundas , abrindo-se uma ampla depressao sobrelevada e de interf[uvios suaves, com solos de 

excelente aptidao agricola , quer para a cultura de leguminosas, quer de sequeiro . Pr6ximo existem 

ocorrencias de cromite , que garante um excelente minerio de ferro. 

Na Terra Quente a estrutura territorial dos povoados parece estar mais deptndente dos 

recursos aqufferos , destacando-se a proxim idade de cursos de agua perene . Os territ6rios sao mais 

dilatados integrando solos al uvionares, e coluvionares, susceptfveis de regadio, a par de interfluvios de 

vertentes suaves favoravei s as culturas de sequeiro e de espa<;os adequados ao pastoreio de gada ovino 

ou caprino. Entre numerosos exemplos podem citar-se os cas os de S Juzenda, do Castelo Velho de 
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Mirandela , do Castelo da Senhora da Adeganha e do Castelo de Urros 0 posicionamento de 

S Juzenda (alt 342 metros) ilustra este modelo. A menos de meJa-hora alcan<;a-se 0 leito do rio Tuela. 

Ainda no interior da is6crona de meia-hora incluem-se fluvisolos, quer no vale daquele rio, quer no 

vale lateral de urn afluente, que contorna 0 povoado pelo lado suI. Para norte e nordeste no espa<;o 

delimitado por uma hora de marcha, dispoem-se solos pr6prios para a cultura do trigo 

(Lemos 1993b, p. 260). 

Nao custa, pois, admitir, que estes povoados do 1" Milenio aC, quer os da Terra Fria 

quer os da Terra Quente, viviam em regime de autarcia economica semelhante ao estudado na zona de 

Leon (vale do Tera ) e cristalizado no espa<;o concreto da arquitectura domestica 

(Ferna ndez- Posse et ali/ 1994) 

Todavia, e interessante verificar que os abundantes recursos , oferecidos pelo quadro 

geomorfologico, nao parecem ter sido aproveitados de forma extensiva. Em certas areas os habitats 

agJutinam-se, enquanto que noutras ocorrem espa<;os vazios, sem povoamento, ainda que os contextos 

geomorfologicos e edafologicos seJam favoraveis. Algumas das zonas de aglomera<;ao de povoados 

justificam-se, talvez, pela existencia de ocorrencias mineiras de grande rentabilidade. 

Entendemos, porem , que a ausencia de uma distribui<;ao geometrica pode ser lida como 

urn indicador de ordem cultural. Os povoados, de pequena dimensao, apenas acolhiam uma familia 

extensa e eventuais elementos adoptados , na sequencia de conflitos. Uma das poucas aras com 

divindades indfgenas, e consagrada a LaesflS, nome que surge com frequencia na antroponfmia 

indfgena, pelo sera posslvel adiantar a hipotese do monumento evocar urn antepassado mftico da 

comunidade. Eprovavel que urn grupo de povoados se filiasse na mesma linhagem e que os povoados 

de maior area muralhada albergassem as linhagens mais poderosas. 

Grande parte destes povoados do Nordeste seriam ocupados por urn povo cujo nome 

ficou registado no textos classicos (Plfnio) e cuja existencia foi confirmada pela epigrafia (ClL 2606, 

2633 , 2651 e 5684) , os Zoelae. A zona meridional, para sui da Serra de Bornes, seria 0 territ6rio de outro 

povo, os Banienses, sobre 0 qual dispomos de poucos dados, sendo assim mais discutida a sua exacta 

localiza<;ao (Tranoy 1981, Alarcao 1988; Lemos 1993a ) A zona intermedia da bacia do Tua seria 

ocupada por urn terceiro povo , cujo nome e objecto de varias conjecturas, dada a total ausencia de 

elementos Para oeste, nas montanhas e planaltos que formam Tras-os-Montes OCidental, dispunham

se os povos organizados em castella. 

Esta posslvel diferen<;a de organiza<;ao social (castellalgentllitates) e um aspecto assaz 

interessante que merece referencia mais dilatada e que tern sido tratado em numerosa bibliografia 

(Al bertos Firmat 1975; 1988a; 1988b; Gonzalez-Rodriguez 1986;. Gonzalez-Rodrfguez e Santos 

Yanguas 1985-1986; Santos Yanguas 1989; Pereira-Menaut 1984 ; 1990). 

Neste ambito , 0 pacto dos Zoelae, encontrado em Astrlr/ca , e urn documento epigr<ifico 

assinalavel a vanos t[tulos, e , por isso mesmo, citado com muita frequencia Nele conservam-se os 

nomes de varias gentilitates que pertenceriam agens Zo ela. 0 pacto regista dois momentos historicos 

distintos: a seculo r d . C, em que 0 garante e , ainda, urn magistrado zoela; urn segundo , no seculo 

seguinte , em que 0 garante e urn funcionario romano . Esta distin<;ao foi sublinhada por Alain Tranoy 

( 1981 ) Pela nossa parte julgamos ser importante referir que 0 texto do sec. I se reporta a urn pacto 
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anterior, provavelmente nao escrito. E, pois, legftimo supor que , antes da romaniza<;:ao, Ja as linhagens 

se agrupavam em sistemas de alian<;:as , para defender interesses comuns, ou resolver conflitos . 

Os espa<;:os vazios eram territorios de possivel expansao, e embora nada demonstre um 

estado de guerra endemico, e razoavel supor que a pressao demografica conduzia, for<;:osamente , a 

conflitos, aluta pelos recursos disponiveis 

Sabemos que a organiza<;:ao social dos Zoelae seria em gentilitates , embora desconhe<;:amos se 

o modelo prevalecia entre os Banienses e no medio vale do Tua. 

Noutras areas do Noroeste Peninsular, 0 comercio atlantico, a abertura de mercados, a 

afirma<;:ao de elites, levou aemergencia de habitats mais amplos e complexos, os castella. Eposslvel que 

o nome de cada castellum evocasse a linhagem dominante. Pode deduzir-se que estes castella estavam 

agrupados em populi, como os Bracari , tal como um conjunto de gentilitates se reconhecia nos Zoelae . Nao 

se pode, todavia , garantir, a existencia de castella proeminentes que se destacassem como sede de cada 

povo, embora a ocorrencia de um conjunto de estatuas de guerreiros seja assaz sugestiva . 

A fronteira entre os populi organizados em castella e em gentilitates esta bem definida , no 

Norte de PortugaL As inscri<;:oes caracteristicas dos castella, com C invertido, distribuem-se pel a faixa 

ocidental entre a margem atlantica e os rios Raba<;:al e Tuela . Na verdade, algumas inscri<;:oes 

mencionando castella foram registadas para leste dessa faixa , mas assinalam emigrantes atraidos pela 

actividade mineira que teve uma rapida expansao a partir da epoca de Augusto, em Vale de Ferreiros -

Torre de Moncorvo (explora<;:ao de ferro). 

A eguivalencia geografica entre a distribui<;:ao das epigrafes e a diferen<;:a de tipos de 

povoados nao pode ser uma simples coincidencia . Revela model os sociais e culturais distintos. 

Queremos, no entanto , salientar que a organiza<;:ao social em castella nao pode ser considerada como 

um estadio mais evoluido, a partir de um fundo comum. Sao apenas, model os diferentes. Alias , nao se 

registam indicadores de profundas altera<;:oes na estrutura dos povoados nordestinos, nos ultimos 

seculos do JO milenio a. c. , ao contrario dos fen6menos de proto-urbanismo registados nos povoados 

do litoraL 0 Norte interior tera estado confinado a um certo isola men to, quer pelas montanhas que 0 

separam da faixa atlantica, quer pela distancia em rela<;:ao aos grandes eixos difusores de inova<;:oes, 

como a Rota da Prata ou 0 vale de Ebro, ainda mais longinquo . 

Curiosamente, 05 castella da faixa atlantica dissolvem -se na nova ordem polftica 

estabelecida no sec. " sob 0 Imperio Romano . Pelo contrario, 0 modelo de gentilitates, mais flexivel, tera 

perdurado ate ao sec. III. Esta perdura<;:ao nao deve ser encarada como um arcafsmo, ja que 0 Nordeste 

sofreu um profundo processo de romaniza<;:ao, tendo-se veriFicado mesmo 0 abandono generalizado 

dos povoados fortificados. 0 teatro das ultimas opera<;:oes militares , durante as quais se processou a 

implanta<;:ao definitiva do dominio romano, situa-se na zona de Le6n (Syme 1970; Tranoy 1981; Le 

Roux 1982 ). Nesta area, nas ultimas decadas do seculo i a. C. as legioes romanas venceram os Astures . 

o territorio dos Zoelas fOi assim integrado no conventus de Asturica . De facto , Plinio cita este povo entre 

os Asttlres Augustani. 0 espa<;:o meridional , de caracterfsticas mais mediterranicas, parece ter sido 

integrado na Lusitania . Estabelece-se, assim, uma nova organiza<;:ao do espa<;:o e uma nova hierarquia 

de povoamento, embora as estruturas sociais indfgenas subsistam 0 1° milenio a. C. termina num 

contexto de mudan<;:a irreversiveL 
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