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Resumo 

As directrizes subjacentes ao Terrisc, um proje cto de recupera~iio de paisagens de socalcos e preven~iio de 
riscos naturals , visaram inventariar as estruturas de socalcos existentes, deftnir o respectivo estado de conserva~iio e , 

ainda , cataloga r todo o vasto patrim6nio arquitect6nico que lhes esta associado. 
A constru~iio de socalcos pe rmitiu que, nas areas de montanha do Centro de Portugal, se pudesse ter desenvol· 

vido actividade agricola em vertentes onde o valor dos declives os tornaria, a partida, locais in6spitos ao desenvolvi· 
menta desse t ipo de actividade humana. No e ntanto, a luta pela sobrevivencia levou a modela~iio da paisagem, tarefa 
que se desenvolveu ao Iongo de varias gera~<ies e que configurou uma heran~a valiosa , actualme nte votada ao aban· 

dono. 
Embora de forma sintet ica, este trabalho visa revelar alguns aspectos desse vasto patrim6nio edificado, essen · 

cialmente sustentado par um complexo sistema de muros de pedra salta que suportam numerosos campos em socal· 
cos, hoje perfeitamente art iculados e integrados de um modo multo peculiar no ambiente fisico desta area. 

Palavras·Chave : Soca lcos. Patrim<inio edificado. Patrim6nio natural. Paisagem rural. 

Resume 

Architecture de terrasses, /'expression d'un patrimoine cul ture/ unique 
Les directives sous-jacentes au projet TERRISC, sur la restauration des paysages en terrasses et la prevention 

des risques naturels , visent a effectuer l'inventaire de ces structures, identifier leur etat de conservat ion, et catalo· 

guer le vaste patrimoine architectural qui leur est associe. 
La construction des terrasses, dans les zones de montagne au centre du Portugal, a favorise la creation d 'une 

activite agricole la ou les pentes tres abruptes nuisent au developpement de l'activite humaine. Ainsi, la lutte pour Ia 
survie a conduit a une transformation de Ia morphologie du paysage, ce savoir·faire s'est t ransmi t de generations en 
generations et constitue un heritage precieux, desormais laisse a !'abandon. 

En resume, ce t ravail vise a reveler certains aspects de ces edifices, essentiellement soutenus par un systeme 
complexe de roches, entierement art icules et integres a Ia physique tres particuliere de ces espaces naturels. 

Mots·cles: Terrasses. Patrimoine bat i. Patrimoine naturel. Paysage rural. 

Abstract 

Architecture of terraces, expression of a unique cultural heritage 
The guide lines of the Terrisc, a project of restoration of the terraced landscapes and prevention of natural 

hazards, aimed to ma ke an inventory of the structures of terraces, to define their level of preservation and also to 
catalogue the vast architectural heritage associated to the m. 

1 Comunica~ao apresentada ao X Congreso lnternacional de la Piedra Sec a, Montalb.in, 22 a 24 de Setembro de 2006. 
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In the mountains of the Centre of Portugal, the construction of terraces allowed the development of agricul

ture acti· ity, in areas ; :here the slopes values ·-· ·auld supposedly make them inhospitable places to the development of 

t his type of human activity. Ho· •ever, this struggle for survival over several generations led to the changing of the 
landscape ·•1hich, in fact, is a valuable legacy that as been left to abandonment no· ;adays. 

In conclusion, this paper a ims to reveal some aspects of this vast heritage, sustained by a complex system of 

terraces, today perfectly articulated and integrated in this area physical aspect. 

Key-words: Terraces. Built heritage. Natural heritage. Rural landscape. 

lntroduc;:ao 

A area de estudo localiza-se no centro de Portu
gal (Figura 1) , entre as pontos culminantes das serras 

da Estrela (1 993 m) e do Ac;:or (1342 m), a primeira de 

natureza granitica e a segunda essencialmente xistosa, 
as quais desempenham um importante efeito de bar

reira para as massas de ar provenientes do oceano 
Atlimtico, situado a Oeste, e, par conseguinte, a 
registarem quantitativos de precipitas;ao relativa
mente elevados, em comparac;:ao com os das areas 

aplanadas de sope (LOUREN~o. 1988). 

..... 
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Figura 1 

Esbo<;o de localiza<;do da area em estudo 

Deste modo, a Cordilheira Central portuguesa, 
pelo seu posicionamento geogrMico e pelas altitudes, 

superiores a 1000m, constitui um conjunto monta
nhoso onde a agricultura, praticada em socalcos, se 
revelou primacial para a ocupac;:ao humana desta area. 

Com denodado esforc;:o, foi criado um sistema de 
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patamares contiguos, em socalcos , tornando possivel 
converter vertentes declivosas em terras araveis, ao 
mesmo tempo que se obviava o desencadeamento de 
riscos naturais, designadamente movimentac;:oes em 
massa (AMBROISE et at., 1989). 

Ah~m disso, os socalcos, ao transformarem a 
natureza da ingreme orografia de um determinado 

territorio, permitiram ao ser humano desenvolver 
actividades agricolas em locais exiguos (MARTH~ et a/., 
1994) e, atraves destas estruturas agrico las tradicio
nais, imprimir uma marca singular nessas paisagens. 

Um moroso e complexo trabalho de inventaria
c;:ao, desenvolvido ao longo do Terrisc, permit iu enu
merar na area de estudo (Figura 2) um vasto conjunto 

de elementos e de caracteristicas peculiares, ligadas 
quer aos muros de suporte dos socalcos, que r ao 

restante patrimonio que, directa e indirectamente, 
apoia a rentabilizac;ao das terras agricolas, bem como 
analisar a distribuic;ao dessas estruturas, resultante 
da conjugac;ao de diversas caracteristicas fisicas e 
humanas que, ao longo do texto, iremos procurar 
revelar. 

Figura 2 

Esbo<;o hipsom€trko e de enquadramento geogratico 

1. Breve caracterizac;:ao dos campos em socalcos na 
area de estudo 

0 projecto Terrisc (LOUREN~o. et a/., 2006b) 

estudou as estruturas de socalcos que se desenvolvem 
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por um conjunto de seis pequenas bacias hidrogrMicas 

pertencentes a do rio Alva (Figura 3). 

Figur,a 3 

Area total de campos em socalc05 existente na iJrea de estudo 

A area ocupada por socalcos preenche mais de 
12, 5?i das sub-bacias hidrogrMicas e localiza-se prefe

rencialmente em vertentes com declives que variam 
entre 20 e 50?;, seguida pela q ue ocupa declives supe

riores a 50% (Figura 4), o que denota bem a importfm

cia dos muros de suporte necessaries a construc;:ao de 
patamares subhorizontais. 

Esta variedade de declives e a exist€mcia de dois tipos 
de materiais lito\Ogicos diferentes (xisto e granito) permitiu 
a existencia de uma diversidade de patrim6nio construido, 

que deve ser valorizado, uma vez que t raduz o esfon;o 
de varias gerac;:oes no moldar da paisagem serrana e na 
sua luta pela sobrevivencia (REBELO eta/., 1986: 5). 
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Fi1ura 4 

Area de campos em socatcos, por classe de declive da vertente 
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0 quadro demogrMico actual destas terras de 
montanha reflecte um territ6rio em declinio (Figura 5). 

Os agentes que mais contribuiram para o actual 
cenario de desequilibrio nas zonas serranas sao de 

origem diversa, mas, entre eles destaca-se claramente 

0 exodo rural, que, consequentemente, levou a falta 
de manutenc;:ao dos socalcos e a deteriorac;:ao geral 
destas paisagens (LOURENc;:o, 1996: 145) . 

Esta conjuntura tern vindo a revelar-se fatal, 
uma vez que se assiste claramente a um massivo 
abandono da superficie agricola utilizada e a um 
retrocesso da area cultivada. Este facto prende-se , 

sobretudo, com a influencia de factores conjunturais, 
relacionados com o processo de terciarizac;:ao da 
populat;:ao e que nao s6 levou a importantes mudant;:as 
da ocupac;:ao do solo, mas tambem interferiu no estado 

de conservac;:ao das estruturas ligadas a pratica da 
agricultura em socalcos (BENNET, 1965). 

.l 
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F1gura S 

Evolu~ao da popula~iio residente nas fregueslas da area de estudo 

Fonte: INE 

Com efeito, a manutenc;:ao dos muros de suporte 
dos socalcos s6 foi possivel, durante seculos, grac;:as a 
existencia de um contingente permanente de mao-de

obra, que garantiu o seu sustento atraves da explorac;:ao 
agricola dos socalcos (FOURNIER, 1975). 

Os campos em socalcos que ainda sao produti 
vos, concentram-se, por norma, em redor dos nucleos 
habitacionais e distribuem-se junto as linhas de agua 

(LOURWc;:o, eta/., 2006a: 38), patenteando uma paisagem 
organizada, parcelada e sempre verde (Fotografia 1) . 

Fotografia 1 

\ 1Sta geral da povoa~ao de Lorlga, rodeada de socalcos, a jus ante 
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2. Muros de suporte dos socalcos 

Os muros de pedra salta sao o elemento arqui
tect6nico predominante da area estudada desenvol
vendo-se por uma extensao de 355,9 km (LOURENc;:o, et 
at., 2006b: 38). Este estudo permitiu ficar a conhecer 
diversos aspectos deste vasto patrim6nio, de entre os 
quais cabe destacar a disposi<;:ao estrutural e os 

materiais de construc;:ao. 

2. 1. Disposic;:ao estrutural 

Seguindo o criteria de orienta<;:ao dos muros de 

suporte dos socalcos em relac;:ao a disposic;:ao das ver
tentes e as linhas de agua, foi possivel distinguir diver
sas tipologias de disposic;:ao estrutural dos campos em 
socalcos, designadamente, as seguintes: 

• Paralela continua, a mais comum, ocorrendo quan
do os muros que se disp6em em linhas paralelas, 
variando apenas, em func;:ao da morfologia e das 
necessidades de artificializat;:ao (Fotografia 2). 

• Paralela descontinua, que se destaca por uma 

rampa que faz a ligac;:ao entre dais patamares 
adjacentes. Esta disposit;:ao surge fundamental
mente em patamares com alturas relativamente 
baixas (Fotografia 3), nao havendo, por is so, ne
cessidade de se recorrer a constru<;:ao de esca
darias, as estruturas de acesso mais frequentes. 

• Paralela de "fundo de vale", onde os muros 
se dispoem de forma paralela a ribeira apro
veitando as areas mais planas e pr6ximas da 
linha de agua (Fotografia 4 ). 

• Concentrica convexa, onde os patamares se 
distribuem geometricamente, em sucessivos 
areas convexos, acompanhando a morfologia 

(Fotografia 5). 
• Concentrica c6ncava, aparecendo, normal

mente, para aproveitamento das cabeceiras de 

pequenas ribeiras e permitindo uma clara adap
tac;:ao as condi<;:oes orogrMicas (Fotografia 6). 

Radial, quando, alem dos muros de suporte, 

existem outros, em forma de raios concen
tricos, que servem para dividir propriedades 

(Fotografia 7) e conduzir levadas. 
Disposic;:ao ortogonal, que corresponde aos 
patamares desenvolvidos no fundo do vale, 
perpendicularmente as vertentes (F otografia 8). 

Materiais de construc;ao 

De acordo nao s6 com a natureza granitica ou xistosa 
do substrata, mas tambem em func;:ao da disponibilidade finan

ceira do construtor, o tamanho da pedra e, sobretudo, o seu 
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aparelho, bern como o remate dos muros ou o tipo de esca
daria de acesso aos diferentes patamares, variam de local 

para local, sendo possivel encontrar as seguintes situac;:ees: 

2.2. 1. Tipo de aparelhamento da pedra 

• Sem aparelhamento ou irregular, com muros que 

apresentam um tipo de constru<;:ao pouco cuidada 
e forma rude, em que se nota claramente que a 

pedra nao foi trabalhada (Fotografia 9). 
• Pouco aparelhamento ou entrecruzado, em 

que a pedra revela ja algum cuidado no corte, 
mas o resultado final e, ainda, um muro muito 
irregular (Fotografia 10). 

• Com algum apareihamento, quando as pedras ja 
sao algo mais trabalhadas, encaixando umas nas 

outras com bastante precisao, mas deixando 
alguns intersticios por preencher ent re os 

blocos constituintes (Fotografia 11). 
• Poligonal, em que as pedras que constituem 

os muros estao cortadas com formas muito 
regulares, pr6ximas de angulos rectos, oferecendo 
um encaixe quase perfeito entre os blocos 
constituintes (Fotografia 12). 

Fotografia 2 

Oisposic;ao paralela continua, Pl6dao 

Fotografia 3 
Oisposic;ao paralela descontinua, Pi6dao 
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Fotogrofia 4 

Ctsposi~ao para lela "fundo do vale", .. Ide 

Fotogra fia 5 

Oisposi~ao concentrlca convexa, Torno 

Fotografia 6 

Dispos\(;io conct?ntrica cOncava, Cotcurinho 
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Fotografia 7 

o;,posi,ao radial, Ca~a 

Fotografia 8 

Disposl,ao ortogonal, Porto Sllvado 

Fotografia 9 

IW.Jro sem aparelhamento ou irregular, Chao Sobral. 
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Fotografta 10 

1/uro corn pouco apare\hamento, Porto Si\vado 

Fotografia 11 

N<J.Jro com algum aparelhamento, Teixeira de Cima 

Fotografta 12 

I ··Jro po\igona\, A\deia das Dez 

2.2.2. Remote dos muros 

0 tipo de remate superior do muro, foi outra 

das componentes de observac;;ao tendo-se registado 
diversos tipos, variaveis, nao so em func;:ao do tipo de 

material e do financiamento disponfveis, como foi dito 
antes, mas tambem devido ao declive do patamar, 
podendo distinguir-se quatro tipos mais significativos: 
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Remate nlvelado, o remate do muro foi feito 
atraves de blocos mais ou menos rectangulares, 
sendo dispostos longitudinalmente, sem criarem 
desnivel entre o so lo e o remate do muro 
(Fotografia 13). 

Remate sobrelevado, feito de forma irregular, 
com pedras pouco aparelhadas, acima do nivel 

do solo (Fotografia 14). Resulta, preferenciat
mente, da necessidade de elevar mais a berma 
do muro para evitar a perda de solo. 
Remate sobrelevado com laje oblfqua, quando 
o remate do muro e feito com uma laje em 
forma de lamina, inserida de forma obliqua, 
criando um obstaculo que impede o solo de 

ser transportado para o patamar inferio r 
(Fotografia 15). 

• Remate perpendicu lar, em que o remate do 

muro e feito com pedras de xisto, colocadas 
de forma perpendicular a restante estrutura 

do muro. Este tipo de remate surge, frequente
mente, nos muros de separac;;ao das propriedades 
(Fotografia 16) e nos que marginam ribeiros . 

Fotografia 13 

Ren1ate nhet.ado, Loriga 

Fotografia 14 

Muro sobrelevado, Colcurinho 
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Fotografia 15 

Remate sobrele ado com laje obliqua, Colcurinho 

Fot ografia 16 

Remate perpendiClllar, Cab~ a 

2.2.3. Escadarias de acesso 

Os acessos entre os socalcos fazem-se, normalmente, 

atraves de escadarias, de que distinguimos os seguintes tipos: 

Paralela de laje simetrica, quando a escadaria e 
paralela ao muro e os blocos que servem de 
degrau sao, sensivelmente, todos do mesmo 
tamanho (Fotografia 17), dando uma sensac;:ao de 
simetria e oferecendo uma visao muito aprazi
vel, de espac;:o organizado. 

• Paralela de laje destacada, em que os degraus 

sao feitos com lajes relativamente estreitas, 
destacadas do muro e suspensas iFotografia 18). 

• Embutida, com a escada totalmente inserida 
dentro do muro, sendo perpendicular ao mesmo 
(Fotografia 19). 

• Paralela e e mbutida, que na sua fase inicial e 
paralela ao muro e, sensivclmentc a meio, passa 
a ser-lhe perpendicular, tic.·.ndo embutida no 
proprio muro (Fotografia 20). 

Esculpida na rocha, con csponde a uma esca
daria construfda in situ. Neste caso os degraus 
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relativamente baixos dao origem a uma escadaria 

com menor inclinayao (Fotografia 21 ). 

Oblfqua, em que a escadaria se apresenta 
obliqua em relac;:ao ao muro (Fotografia 22) . 

Fotografia 17 

Paraleta de laje simetrica, Clmo da Ribeira 

Fotoarafia 18 

Paralela de laje destacada, Pi6dao 

F otografia 19 

Escadarla embut ida, Chao Sobral 
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Fotografia 20 

Paralela e embutida, Aldeia das Oez 

Fotografia 21 

E sculplda na rocha, Aldeia das Dez 

Fotografia 22 

Escadaria obtiqua, Cabe\a 
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3. Agua, a garantia da produtividade dos socalcos 

A produ<;iio agricola esta muito confinada a exis
tencia de agua para rega, pete que os muros para suporte 
de socalcos, normalmente, s6 eram const ruidos onde 
fosse possivel captar agua atraves de nascentes ou 
para onde fosse possivel transportar agua por gravidade, 
at raves de levadas (FooEsMA, 1997). 

Por sua vez, a existencia de agua em abundim
cia permite, o seu emprego como fo r<;a motriz 
ou, mais recentemente, como forma de lazer. Por 
outro lado, transmite uma e levada torrencia lidade aos 
rios e ribeiros e que tambem importava corrigir, pa ra 
nao danificar os campos e respectivos muros de 
suporte. 

A seguir, enumeram-se algumas das constrw;:oes 
de pedra solta que foram edificadas para dar resposta 
a estas diferentes situa<;6es. 

3.1. Sistemas de capta~ao, armazenamento e 
transporte de agua 

Os sistemas de aproveitamento de agua destina· 
dos a rega sao estruturas confinantes com os socalcos, 
sendo abundantes nestas areas em que a rega se torna 
essencial para a sobrevivencia das culturas agricolas. 

Neste contexte, destacamos os sistemas mais im · 
portantes que se podem encontrar na area em estudo: 

Fonte, local de onde jorra agua, canalizada 
directamente da nascente, que contribui para 
o aproveitamento das potencialidades locais 
e para o abastecimento das popula<;6es. Os 
excedentes do usc domestico e ram usados para 
rega agricola. Normalmente eram construidas 
em pedra do local, o que nem sempre sucede 
com as mais recent es (Fotografia 23). 

o Mina de agua, escavada no interior do sub
solo e , na maier parte das vezes, tern inicio 
num dos muros de pedra solta, onde uma laje 
permite fazer o armazenamento da agua 
para rega (Fotografia 24). 

o Mina de agua com tanque, semelhante a 
ante rior, mas onde o armazenamento da agua 
para rega se faz a partir de um tanque exterior 
(Fotografia 25). 

o Tanque, pequeno reservat6rio de agua, normal
mente associado a uma nascente, onde tern 
inicio as levadas. Quando se encontra perto de 
habita<;6es, normalmente apresenta uma pedra 
de granite ou uma laje de xisto e, mais recente· 
mente, uma placa de cimento, para lavar roupa 
(F otografia 26). 
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F otogra~a 23 

Fonte, Porto Sih:ado 

Fotogra~a 24 

/.\ina de a~, Loriga 

F otogra~a 25 

Ml na de agua com tanque, Cimo da Ribelra 

.fotografia 26 

Tanque, Loriga 
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• Po~a, cova artificial, larga e pouco profunda, 
onde se represa agua para rega. Frequente· 

mente estiio localizadas ao lado de urn dique 
que margina os ribeiros, para evitar a sua 

destrui~Yiio, nos invernos mais caudalosos. Por 

vezes encont ram-se no proprio leito (a~Yude), 
sendo neste caso quase sempre desmontaveis, 

po r serem construfdas a base de t roncos e 
pranchas de madeira. Mais raramente, podem 
encontrar-se a safda das minas e das nascentes 
(Fotografia 27). 

• Levada perene, estrutura feita a partir de 
urn alinhamento paralelo de pedras de forma 
a conduzir a agua de urn local para outro. 
Normalmente as levadas estiio associadas a 
rega dos patamares e, por vezes, tambem ao 
antigo fornecimento de agua as popula~Ycies 

(Fotografia 28). 
• Levada efemera, pequeno sulco cavado no 

solo, depois deste ter sido lavrado ou cavado, 

para criar um alinhamento hfdrico que permita 
direccionar agua para uma determinada area 

de explorac;iio agricola (Fotografia 29). 
• Toma, levada que segue a linha de maior declive 

e distribui a agua para as levadas secundarias, 
segundo as curvas de nfvel (Fotografia 30). Esta 
distribui~o da agua, a partir da levada principal, 

faz-se atraves da colocac;iio de pequenas lajes, 
alinhadas de forma a, sequencialmente, se 
distribuir a c\gua por todo o patamar. 

• Conduta subterr.!nea. Por vezes, para distribuir 
agua da levada principal para socalcos situados a 

jusante, usam-se condutas subterraneas. 
A principal justificac;iio parece ter sido a de 
niio ocupar uma por~Yiio de solo que, deste 

modo, poderia ser usado para produ~Yiio 

agricola. 
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• A~ude, constr~ao de pedra (Fotografia 31 ), por 
vezes, apenas de madeira, para represar a 
agua dos rios, a fim de ser usada na produc;:ao 
de forc;:a motriz (moagem de cereal e azeitona), 
na agricultura (rega) e no lazer (piscinas 

"naturais"). 

Fotogrofia 27 

P~a. Goulinho 

Fotografia 28 

le .-ada perene, Cabe~a 

Fotografia 2 9 

le ada efeonera, Colcurlnho. 
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Fotografia 30 

Torna para distribui~ao de agua, Colcurinho 

Fotografia 31 

Pormenor de a~ude, Rlbelra do Avelar 

3.2. Aproveitamento da agua como forc;:a motriz 

Nestas areas em que, tradicionalmente, predominou a 

actividade primaria, os principais sistemas de aproveita· 
mento da forc;:a motriz da agua estao relacionados com 
a agricultura, tais como moinhos (azenhas), para 

moagem dos cereais, e lagares, para prod~ao de azeite . 

Moinho, estrutura de uso antigo, edificada 

em pedra e que permite a triturac;:ao e 
moagem de cereais, a partir de engenhos 
pr6prios para o efeito (Fotografia 32) . 
Lagar de azeite, edificio, construido em pedra, 
de dimensoes urn pouco maiores (Fotografia 

33), dado que sao unidades fabris que contem 
no seu interior todos os engenhos necessarios ao 
fabrico do azeite. Sao construidos nas margens 
dos rios e ribeiras, para deles retirar a energia 

necessaria a sua laborac;:ao. 
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Foto1rafia 32 

Pormenor da mo de molnho, Alentejo 

Fotografia 33 

Lagarde azeite, abandonado, Colcurlnho 

3.3. Aproveitamento da agua para lazer 

Mais recentemente, a existencia de agua permi
t iu o desenvolvimento de outro tipo de equipamentos 
e de outras actividades destinadas ao lazer, nomea
damente, as piscinas "naturais" e as praias fluviais. 

• Piscinas "naturals", consistem no aproveita
mento da morfologia propria da linha de agua 
para nela represar agua, atraves de pequenos 
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diques, normalmente, construidos com pranchas 
metalicas ou de madeira, criando pequenos 
lagos que as pessoas aproveitam para se 
refrescarem nos mais quentes dias de veri~o . 

Existem varias nos principais rios confinantes 
com a area estudada (Fotografia 34). 
Praias fluviais, quando na margem das linhas 
de agua, existem areas aplanadas que permitem a 
deposiyao (natural ou artificial) de areia, formam· 
se praias fluviais (Fotografia 35) com objective 
seme·lhante as das piscinas naturais, ou seja, 
o de permitir a sua utilizayao durante a 
epoca balnear. 

Fotografia 34 

Pormenor de pisclna natural, Agrual (Ribelra de Pomares) 

Fotografia 35 

Praia fluvia l do rio Alva, Sao S~astiao da F"lra 

3.4. Pontes, pontoes e poldras 

A agua corre com abundancia nas barrocas e ribeiros, 
dificultando a sua travessia, pelo menos durante o 
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periodo mais pluvioso, pelo que e frequente encon
trar pontes e pontiies, como resolucrao desse pro
blema. 

Existiam tambem algumas travessias por poldras, 
pedras cravadas no leito, que serviam para passagem 
entre as margens dos ribeiros, das quais a maior parte 
foi arrastada pelas enxurradas e nao voltaram a ser 
repostas. 

• Pontes, estruturas de travessia que, quase 
sempre, sao autenticas obras de arte, desde 
as que atravessam rios, executadas em 
cantaria (Fotografia 36), ate as de pedra 
solta (Fotografia 37), normalmente associa
das as pequenas ribeiras. A construcrao do 
arco inicia-se por pedras em forma de para· 
lelepf pedos rectangulares, dispostas horizon· 
talmente nas margens e, a medida que a 
construcrao sobe em altura, comecram a 
dispor-se subhorizontal e, depois, subverti· 
calmente, para terminarem dispostas ao 
alto. 

• Pontoes, construcriies muito toscas, de uma 
(mica grande laje ou de um bloco (Fotografia 
38), colocada de forma a proporcionar acesso 
entre as duas margens de um pequeno curso 
de agua. 

• Poldra, laje ou coluna de pedra, colocada de 
forma espacrada, com um intervale regular da 
seguinte, para permitir 0 normal fluir da agua 
da corrente, e sequencia[, para possibilitar a 
passagem entre margens (Fotografia 39) . 

Fotografia 36 

Ponte das Tres Entradas, sobre os r1os Atva e Atvoco 

36 

Luciano Lourenr;o, Fernando Rebelo, Ana Carvalho e Adriano Nave 

Fotografia 37 

Ponte >obre a ribelra de Loriga, Ca~a 

Fotografia 38 

Pontao, Goullnho 

Fotografia 3 9 

Poldras, Lorlga 



Arquitectura de pedra solta, expressao marcante 
de um patrim6nio cultural singular 

3. 5. Mecanismos de regulariza<;ao torrencia l 

Os sistemas hid raulicos de regularizac;ao da tor· 
rencialidade surgiram em func;fw da necessidade de 
controlar o escoamento em perfodos de chuvas abun· 
dantes, com o objective de reduzir a forc;a viva da 
corrente (MILEU, 2002). A soluc;ao encontrada consistiu 
na construc;ao de travessoes que, criando rupturas de 
declive, obrigavam a diminuic;ao da velocidade das 
torrentes e, em consequencia, a diminuic;ao de com· 
petencia e, por conseguinte, do poder erosive, bem 
como a deposic;ao da carga s6lida transportada, a 
qual, depois, era quase sempre transformada em solo 
agricola. 

• Travessao: muro de pedra solta, construido 
perpendicularmente ao talvegue (Fotografia 
40), onde a corrente diminui de velocidade e 
perde forc;a viva. Na maioria destas infra· 
estruturas era usual o aproveitamento 
agricola dos campos assim construidos, por 
vezes com desvio do ribeiro para uma das 
margens. Nas pequenas barrocas a dimensao 
destas infra·estruturas e reduzida, pelo que 
passaram a ter ocupac;ao florestal. Na 
actualidade, ap6s os indmdios florestais, nas 
pequenas linhas de agua das cabeceiras das 
ribeiras, os travessoes devem ser construidos 
com troncos, para se travar ou, pelo menos, 
minimizar a acc;ao erosiva das aguas. 

4. Outro patrim6nio edificado 

0 patrimonio edificado, associado aos socalcos, 
e vasto. Sem pretendermos entrar numa analise minu· 
ciosa, entendemos dever destacar os seguintes tipos: 

4. 1. Edificios 

Alem dos dois mencionados anteriormente, a 
prop6sito do aproveitamento da agua como fort;:a 
motriz, referimos os dois tipos de edificios que apre· 
sentam maior frequencia, a casa e a palheira. 

Casa, construc;ao, normalmente com dois pisos 
(Fotografia 41 ), em que o inferior servia de 
loja, para, num dos !ados, guardar os animais 
e , no outro, para armazenar os variados produtos 
resultantes das praticas agricolas. 0 piso 
superior destinava·se a habitat;:ao. 0 telhado, 
nas areas de xisto e ra feito com lajes de 
lousa, fixas com alguns calhaus de maiores 
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dimensoes, para evitar que o vento as 
deslocasse. 

• Palheira, pequeno edificac;ao de pedra, 
normalmente sem divisoes interiores, que, na 
sua parte superior, permitia acondicionar 
palha, para a limentac;ao do gado, que era 
guardado na parte inferior (o curral) 
(Fotografia 42), onde tambem era produzido 
estrume, a partir das sucessivas camas desse 
gado, feitas diariamente com mato. 

F otogra fta 40 

Tra'.e!iOes, Teixeira 

Fotogrofta 41 

Casas de habita~ao em xis to, Pl6dao 
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Fotografto 42 

Entrada de curral, com canceta, loriga 

4.2. Detalhes construtivos simples, com fins 
objectives 

Uma analise minuciosa permitiria o levantamento 
de uma serie de detalhes construtivos que revelam urn 
conjunto de soluc;:oes simples como resposta a uma serie 
de funcionalidades ou, simplesmente, a uma necessi
dade estetica. Apontamos apenas dois exemplos, rela · 
cionados com o aproveitamento das lajes de xisto (ard6· 
sia) que ilustram estas duas situac;oes. Com efeito, alem 
da sua normal utilizac;iio para a cobertura de ediffcios, 
antes mencionada, era tambem usada com outros fins, 
designadamente, para suporte de vases para flores, 
elemento peculiar dos edificios, normalmente colocado 
junto das janelas, para embelezamento exterior 
(Fotografia 43) ou, quando furada, o que sucedia 
frequentemente, entre outros usos, poderia servir 
para fixac;ao de cancelas ou para fecho de portas ou 
de entradas de condutas subterraneas. 
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• Fixac;:ao de cancelas, usadas para assinalar a 
entrada da propriedade ou para deixar os 
animais fechados, as cancelas constituiam outre 
elemento singular destas paisagens. Giravam 
em torno da coiceira, a faixa de madeira ou a 
barra de ferro sobre que gira a porta, neste 
caso urn pau, cuja parte inferior se inseria num 
furo da soleira da porta e a parte superior se 
encaixava no furo da laje (Fotografia 44). 

• Fecho de poc;:as e entradas das condutas subter
raneas, com o aux11io de urn "pau" colocado no 

Luciano Louren~o , Fernando Rebelo, Ana Carvalho e Adriano Nave 

furo obstruia-se a passagem da agua, tanto 
na saida das poc;:as como nas entradas dos 
circuitos subterraneos que derivavam das 
levadas. 

Fotosr•fi• 43 

Suporte de vases para f\ores, Colcurinho 

Fotografia 44 

Porrnenor de laje f urada para suporte de cancela, Cab~a 

Conclusao 

Este levantamento dos aspectos culturais mais 
marcantes das bacias hid rogrcificas em estudo, efec
tuado no ambito do projecto Terrisc, permitiu fazer 
uma caracterizac;:iio nao s6 em termos construtivos, 
mas tambem de natureza ambiental, socioecon6mica e 
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cultural dos espa<yos rurais nestas areas de montanha. 
Ficou bern explicito que a constru<yi!O de muros de 

pedra solta, com o objective de criar solos, relativamente 
profundos e estaveis, em vertentes declivosas, pressupoe 
uma intensa modificas;ao da paisagem que, conjunta· 
mente com as estruturas associadas aos socalcos (muros, 
sistemas de aproveitamento de agua, casas, palheiras, 
etc. ), configura cenarios de grande valor etnogratico e 
construtivo, com uma valiosa carga simb6lica e identita· 
ria, tanto a escala local, como as diferentes escalas 
regionais. 

Por outro lado, concluiu·se que o processo de 
abandono da actividade agricola teve consequencias 
muito nefastas, nalguns casos, mesmo irreversiveis, que 
se materializaram, por exemplo, no aumento da 
vulnerabilidade aos riscos naturais, na perda do valor 
patrimonial e cultural de diversas areas e na deterio· 
ras;ao da paisagem, aspectos que, pelo menos nas 
imedia<;6es dos lugares serranos, mereciam ser travados 
e acautelados, quanto mais nao fosse para preservar 
para "memoria futura" o grandiose esfor<yo humane de 
geras;oes sucessivas, empreendido na edifica<;ao de 
milhares de quilometros de muros de pedra solta, 
outrora sustentacula de campos agricolas que, por sua 
vez, durante centenas de anos permitiram a sustenta
bilidade e a sobrevivencia dos povos serranos. 
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