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LUGARES E CAMINHOS NO MUNDO PRE-ROMANO DA BEIRA INTERIOR 

1. INTRODU(::AO 

Partindo dos registos conhecidos respeitantes a ocupa
~ao humana da Beira Interior de finais do II I I milenio a. C. 
e das leituras que deles fazemos, este texto procura captar 
as grandes linhas de for~a que pautaram e articularam o 
"espa~o vivido", a epoca, na regiao. 

0 perfodo que pretendemos analisar cobre urn lapso de 
tempo demasiado amplo- cerca de 800 anos - , designado 
pelos arque6logos por "Bronze Final" e "I dade do Ferro". 
A quantidade e qualidade da informa~ao disponfvel 
acantonam-se, porem, no perfodo de transi~ao do II para 
o I milenio a.C., isto e, "Bronze Final" I "Ferro Inicial", 
que tambem poderemos denominar pela expressao de 
"Proto-hist6ria Antiga". Nele incidiremos a nossa aten~ao 
sem, contudo, perder de vista o resto do milenio. 

Definida, caracterizada e preenchida a regiao com os 
multiplos registos correspondentes aos testemunhos do 
passado, ha que encontrar uma explica~ao verosfmil para 
a sua distribui~ao, pois nem aquela foi mero receptaculo, 
nem esta foi, decerto, aleat6ria nem, tao pouco, carecida 
de motivos. E importa tambem vislumbrar os caminhos 
percorridos e identificar os principais pontos nodais de 
cruzamento e de liga~ao a todos os demais. 

Contrariamente ao estudo das vias romanas e das cal
~adas medievais, nao e com documentos escritos ou mes
mo com vestfgios materiais, que podemos definir e estu
dar os caminhos pre e proto-hist6ricos. Estes nao tern 
qualquer tradu~ao ffsica ou materializada no terreno. Mais 
do que em qualquer outra situa~ao, e bern certa, aqui, a 
maxima de que "os caminhos se fazem caminhando". Com 
efeito, nao podemos recuperar a materialidade de algo que, 
em bora real, logo se dissipou, depois do ultimo passo, sem 
deixar rasto visfveL 

A sua delinea~ao e a sua hist6ria s6 podem fazer-se com 
a recupera~ao dos respectivos contextos geograficos, em 
fun~ao da orografia e das bacias hidrograficas, uma vez 
conjugados com os lugares que os sustentavam. Mais do 
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que marcar caminhos, apenas poderemos intuir e sugerir os 
seus rumos e orienta~ao, as zonas habituais de passagem, 
pois, decerto, s6 raramente os trilhos se decalcariam e 
coincidiriam no terreno (VILAC::A, 1995a, p. 410). Sao ca
minhos que nao passam de toscos bosquejos, ficando muito 
aquem de uma qualquer segura delimita~ao e identifica~ao. 

2. A BEIRA INTERIOR 

Seria presun~ao da nossa parte discorrer, numa publi
ca~ao desta natureza, sobre os conceitos de espa~o e regiao, 
paisagem e territ6rio. Mas importa ter presente que neste 
estudo partimos de urn espa~o - a Beira Interior - , para 
procurar apreender urn territ6rio que foi sendo construfdo 
e reconstrufdo, vivido e representado, ou, se quiserrnos, urn 
espa~o hist6rico, cuja existencia fluiu no tempo e se foi 
moldando em fun~ao da forma como as comunidades dele 
se foram apropriando e manipulando. Aquele esta Ia, inde
pendentemente de o observarmos ou nao e nele se inscre
vem uma serie de elementos como o relevo e as rochas, as 
aguas e os solos, o clima e a vegeta~ao; o segundo resulta 
daqueles que o foram habitando e explorando e nele se 
foram incorporando, chegando-nos filtrado pela distinta 
valoriza~ao que atribuimos aos vestfgios materiais do pas
sado e pela maneira como os observamos, isto e, depende, 
em ultima instancia, de n6s. 

Se e certo que o princfpio que rege a utiliza~ao do espa
~o peJo homem e 0 da optimizayiiO, isto e, 0 de maximizar 
com o mfnimo de esfor~o, nem sempre podemos, e nunca 
devemos apenas, encarar o compmtamento espacial numa 
perspectiva exclusivamente racional e economicista. A 
natureza, a frequencia e os motivos que estao na base da 
fixa~ao e da mobilidade dos grupos humanos decorrem da 
conjuga~ao de diversos factores, nomeadamente dos 
condicionantes impostos pelo meio ffsico, do domfnio das 
tecnicas de transporte e de comunica~ao, do nfvel de de- . 
senvolvimento s6cioecon6mico e da conceptualiza~iio que 
cada comunidade tern e faz do mundo. 

A regiao que aqui designamos por Beira Interior favo
receu, como veremos, o desenvolvimento das comunida
des da Proto-hist6ria Antiga, culturalmente marcadas por 
urn espfrito de grande abertura ao mundo de entao. 
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Genericamente, os limites adoptados percorrem, a nor
te, a Cordilheira Central, com as serras da Gardunha e da 
Malcata e ainda os contrafortes orientais da Estrela; a este 
e a sui sao definidos, respectivamente, pelos rios Erges, que 
tambem demarca a fronteira polftica, e pelo Tejo; a poen
te, o Ocreza e as serras do Muradal, Alvelos e Vermelha 
rematam a regiao. 

Todo este espac;o apresenta determinados trac;os que lhe 
emprestam uma certa unidade, nao obstante a existencia de 
diversas sub-regioes justapostas com caracteristicas 
geomorfol6gicas e ecol6gicas distintas. 

Por urn lado, o seu posicionamento no extremo centro
ocidental peninsular, entre duas das mais ricas areas pro
dutoras de metal - o Noroeste e Beira Alta com estanho, 
o Sudoeste com cobre - , conferia-lhe o estatuto de quase 
passagem obrigat6ria para essas outras zonas mais ricas, 
produtoras ou vocacionadas para o escoamento de produ
tos. Por outro, a sua particular orografia facilitava toda essa 
fluidez. Trata-se de uma regiao marcada par vastas areas 
planas, onde os raros e maiores obstaculos sao ja perife
ricos, e sempre rasgados por "corredores naturais" de facil 
circulac;ao, como o que se forma, com cerca delO km de 
Jargura, emparedado pelas serras xistosas da Gardunha e 
da Malcata I Mesas (RIBEIRO et al., 1987, p. 151). Os outros 
relevos que ponteiam a regiao, como os peculiares "mon
tes-ilhas", imponentes e abruptos, Ionge de dificultarem a 
passagem, constituiram os verdadeiros p61os de agregac;ao 
e fixac;ao das comunidades. 

Mas tambem a sua propria valia metalurgica, ao mes
mo tempo variada e complementar - trata-se de uma das 
raras regioes onde se associam alguns minerios de cobre 
e de estanho, imprescindfveis ao fabrico do bronze - tera 
atrafdo e fixado as comunidades. Particularmente celebres 
eram as areias aurfferas e estanfferas dos seus rios e ri
beiros - Tejo, Erges, Ponsul, Aravil, Ocreza, Paul, media 
Zezere e afluentes -, como assinalam Catulo, Plfnio e Es
trabao. 

Por estas e par outras caracterfsticas ja minuciosamente 
sublinhadas (VILA<;:A, 1995a, pp. 66-74), a Beira Interior 
comportou-se como uma regiao a partida favorecida pelos 
seus recursos e pelo seu posicionamento, que atraiu popu
lac;oes e lhes facilitou a circulac;ao. 

3. OS LUGARES E A SUA ORGANIZA(:AO ESPA
CIAL 

Pelo que conhecemos dos lugares habitados de infcios 
do I milenio a.C. da Beira Interior, podemos afirmar que 
tinha sido ja alcanc;ada uma plena sedentarizac;ao. Embora 
distintos na dimensao e na organizac;ao interna, par certo 
tambem, na func;ao - aspectos que aqui nao cabe discutir 
-, nenhum dos povoados revelou riqueza significativa: nao 
foram detectados acervos not6rios de excedentes, nao se 
verificou uma acumulac;ao de metal, nao se identificaram 
sinais de intensificac;ao de actividades nem as forc;as produ-
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tivas parecem ter alcanc;ado urn nfvel supra-familiar. Toda
via, estamos perante comunidades que consideramos ricas 
e poderosas. Temos, portanto, de procurar noutros lugares 
outras formas de riqueza e de poder. 

Numa epoca caracterizada par uma intensa circulac;ao 
de bens - minerios, metais e outros, como peles e couros, 
tecidos, gado, etc. -, o controlo das rotas de acesso as areas 
mineiras e de circulac;ao desses bens seria fundamental. A 
maior riqueza dos povoados provinha, assim, das terras em 
que se encontravam, tambem elas nao excessivamente ri
cas, mas que conduziam, sem obstaculos, a outras mais 
ricas. E o poder incidia no domfnio do territ6rio e no 
controlo das rotas de passagem obrigat6ria que naquelas se 
entrecruzavam. 

0 domfnio territorial seria urn bern de preciosidade 
fmpar, susceptive! de trazer poder, mas que tinha urn pre
c;o: a sua defesa. A estrategia adoptada foi a de disseminar 
e distribuir habilmente a populac;ao por pequenos nucleos 
alcantilados, que funcionaram como verdadeiros guardioes 
do territ6rio. Par isso encontramos, sistematicamente, 
povoados que desfrutam de uma inequfvoca posic;ao de 
domfnio, em termos de defesa, de visualizac;ao e de con
trolo. A populac;ao acantona-se no cimo dos montes, nao 
tanto para se defender, mas para controlar visualmente o 
territ6rio imediato e mais longfnquo. Defende-o nao com 
armas, que sao em numero insignificante, mas com vigi
lancia permanente acrescida da manipulac;ao ideo16gica 
da cultura material, designadamente do simbolismo guer
reiro. 

Com efeito, a esmagadora maioria dos povoados des
fruta de uma grande, diversificada e complementar visibi
lidade, nao s6 direccional, de cada urn para o respectivo 
territ6rio, mas mutuamente relacional e recfproca, dando 
origem a uma cadeia de intervi sibilidades que perrmitia 
efectuar trocas de informac;ao a distancia. Par desfruta
rem de urn posicionamento e visibilidade fmpares, a alguns 
desses povoados - Moreirinha I Monsanto, Covilha Ve
lha, Cabec;a Gorda e Quinta da Chandeirinha - caberia 
ainda o essencial papel de estabelecerem o ponto de liga
c;ao entre diversos nucleos geograficamente mais afasta
dos. Assim se teriam fomentado fortes relac;oes entre as 
vanas comunidades, a este nfvel dependentes entre si, o que 
nao dispensaria, porem, a existencia de lideranc;as locais 
controladoras do "trafego" territorial que os tempos de 
entao exigiam. 

Os povoados da Proto-hist6ria Antiga da Beira Interior 
nao foram, portanto, s6 lugares onde se vivia. Para alem 
de gozarem de urn forte impacto visual na paisagem, isto 
e, verdadeiros "monumentos naturais" (VILA<;:A, J995b), 
comportaram-se como pec;as fundamentais de urn dos mais 
antigos processes de territorializac;ao da regiao. Pela sua to
pografia, fisionomia e distribuic;ao, delineando e articulan
do caminhos, podem ser encarados como componentes de 
uma paisagem social. 



4. CAMINHOS E CAMINHANTES 

Como vimos, os caminhos do I milenio na Beira Inte
rior s6 podem ser intufdos e esbo~ados em fun~ao do 
espa~o natural e da distribui~ao e organiza~ao dos pontos 
de partida e de chegada ou, simplesmente, dos testemunhos 
de passagem. E ainda que OS nucleos de povoamento em 
analise devam ser classificados de sedentarios, nao deixa
ram de possuir o seu !ado de mobilidade, pois como foi 
justamente sublinhado, as sociedades- n6madas ou seden
tarias - sao sempre mais ou menos moveis, podendo en
volver tres componentes basicos de movimentos: o 
nomadismo (com varias matizes), as migra~oes (onde in
clui a transumancia) e as desloca~oes (INGOLD, 1986, 
p. 194). 

Tal como noutras epocas, os caminhos pre e proto-his
t6ricos tambem terao sido diversos. Se nao podemos falar 
no "carninho do pao", no "caminho da feira", no "caminho 
da missa" ou no "carninho da corte" (ALMEIDA, 1995, p. 341), 
devemos ter presente que outros caminhos, de natureza e 
com ritmos distintos, iam sendo trilhados; quotidianos e 
frequentes, cfclicos, sazonais e anuais, raros, excepcionais 
e irregulares, ja para nao contar com os enganos que sem
pre ocorreram, indfgenas e vizinhos, forasteiros e aventu
reiros deram vida aos caminhos que se iam tecendo. 

Factores que hoje classificamos de economicos tiveram, 
evidentemente, urn peso importante na defini~ao dos cami
nhos. Relacionados em particular com a aquisi9ao de 
materias-primas e bens alimentares de primeira necessida
de, como a agua, a lenha, o pastoreio, os produtos agrfco
las e silvestres, do bosque ou da floresta, esses percursos 
eram, em princfpio, diaries, sempre com ida e volta, 
pendulares e em direc~oes multip1as, definindo "territ6rios 
de explora~ao" e "territories de capta~ao" de recursos. A 
sua amplitude nao poderia ir alem da metade da distancia 
maxima do Iugar de origem. Sao caminhos quotidianos, 
frequentados, se nao por todos, pelo menos pela esmaga
dora maioria dos habitantes de cada nucleo. Sao desloca-
96es que expres sam, de facto, nao so urn modo de 
territorializa~ao, como de apropria9ao da terra. 

Diversos elementos concorrem para atribuirmos as co
munidades em analise uma particular faceta pastoril. Alem 
dos restos alimentares recolhidos em tres povoados - Monte 
do Frade (Penamacor), Alegrios e Moreirinha (Idanha-a
Nova), todos eles de fauna domesticada- capra, bose sus 
-, outros dados arqueologicos associados a prepara9ao e 
consume de came em banquetes rituais, a pnitica de sacri
ffcios de animais, ou ao tratamento de peles e de couros 
- espeto e caldeirao da Cachou~a (Idanha-a-Nova), "tran
chets" do Monte do Frade e do Monte do Trigo (Idanha
-a-Nova)- demonstram a importancia desempenhada pelo 
gado no seio das comunidades do I milenio a.C. 

Sem querermos ser perentorios na defesa da existencia 
de transumancia em tempos pre e proto-hist6ricos, que 
alguns fazem remontar ao megalitismo, nada obsta a que 
essa pratica, de resto variada - transumancias normais, 
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inversas, de montanha a montanha, etc. (RIBEIRO, 1940-41, 
p. 257)- nao tivesse sido ja entao praticada, nomeadamente 
numa regiao onde esse "modo de vida" e ancestral, con
forme referem diversos forais (sec. XII a XVI) (TRINDADE, 
1981, p. 38). E possfvel que entre as comunidades mais 
ricas, possuidoras de urn elevado numero de cabe9as de 
gado, alguns dos seus membros se deslocassem a acompa
nhar os gados e protegidos pelos dies, de que tambem ha 
noticia pelas marcas de mordidelas gravadas em alguns 
restos alimentares (ANTUNES, 1992). 

Outros itineraries, menos percorridos, terao igualmente 
tido a sua expressividade e especificidade. Ainda de cariz 
economico, como a explora~ao de determinadas materias
-primas - argilas, pedra e rninerios, por exemplo -, ou de 
indole religiosa, como a visita a lugares sagrados - ao 
santuano rupestre do Vale do Tejo e porque nao tambem 
a Monsanto? Os primeiros certamente sazonais e envolven
do apenas uns quantos elementos; os segundos cfclicos ou 
sempre que a natureza lembrava aos homens a existencia 
dos deuses, arrastando popula96es inteiras. Uns e outros, 
ainda de ida e volta. 

Alguns outros rumos eram, no entanto, unidirecionais e 
longfnquos. Defendemos ja que a integra~ao sociopolitica 
e a propria sobrevivencia das comunidades em analise, 
quase todas muito pequenas, nao dispensariam a circula-
9iio e a troca de mulheres entre comunidades regionais e 
inter-regionais (VILA<;:A, l995b). As alian9as matrimoniais 
envolveriam particularmente as mulheres de mais alto status 
que, consigo, levariam riqueza e bens exoticos de outras 
terras e ainda urn sequito para as proteger. Esses caminhos 
que elas pisavam nao tinham, porem, retorno. 

Mas sem duvida que as rotas emblematicas da epoca, 
e tambem da regiao, foram as que o metal ajudou a forjar. 
Numa epoca pautada por uma intensifica9iiO da produ~ao, 
do consume e da circula~ao do bronze, percorriam-se os 
caminhos que levavam as fontes de materias-primas, as 
zonas onde era produzido o bronze e as regioes com ap
tidao para o escoar. Muitas destas viagens podiam ser - e 
foram-no necessariamente - de Iongo curso, interligando 
regioes distintas, aproximando comunidades culturais dis
cretas, cruzando e transformando modas, cren9as e formas 
de pensar. Porque a produ9ao, o consume e a circula9ao 
do bronze nos infcios do I milenio a. C. foram demasiado 
complexes e subtis (VILA<;:A, 1997), aquele papel nao po
dera ter sido exclusive da figura de "mercador-itinerante" 
criada por Gordon Childe (1973, pp. 90-91) que e, e cer
tamente continuara a ser, urn dos pomos de disc6rdia entre 
os arqueologos. Ha que dar voz aos residentes, entre os 
quais se destacam os "agentes de circula9ao do metal" 
(VILA<;:A, l995a, p. 420) que, talvez sendo tambem produ
tores, lideravam e coordenavam as trocas de nfvel supe
rior e inter-regionais, onde se incluem, alem da sucata, 
determinados artefactos de bronze e variados "bens de pres
tfgio" (VILA<;:A, 1997). 

Se dos caminhos nao ha vestfgios materiais, dos meios 
de transporte ainda menos, o que niio admira. 
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Varela Gomes ve na figuracrao de urn carro com quatro 
rodas macicras atrelado a urn bovfdeo no Santmirio do 
Escoural (Montemor-o-Novo) urn indicador da utilizacrao 
de caminhos rnesmo rudimentares (GoMES, 1992, p. 17). E 
certo que, pelo menos desde o IV-III mi!enio a.C., no 
ambito da " Revolucrao dos Produtos Secundarios" 
(SHERRATT, 1983), a utilizacrao dos animais na traccrao e no 
transporte parece ter sido urn facto. Mas cremos que o uso 
do carro como meio de transporte continuou a ser durante 
muito tempo excepcrao, nao a regra. Pelo menos, para a 
epoca, os dados que nos chegam assim o sugerem: os carros 
sao rituais, sagrados, de parada ou funerarios, e conserva
ram-se sob a forma de miniaturas ou simplesmente figu
rados, conforme mostram determinadas "estelas extreme
nhas". 

Como defendemos, os meios mais nipidos, rnais pra
ticos e com menos custos, por isso tarnbem os mais usuais 
e os que verdadeiramente definiram os caminhos, se
riam a montada e os percursos pedestres (VILA<;:A, 1995a, 
p. 412). 

0 calculo da media de distancias percorridas diariamente 
depende, como e 6bvio, de diversos factores, a comecrar 
pelo tipo de transporte utilizado. Considerando que os 
percursos a pe seriam os mais frequentes, foi sobre esses 
que incidiu a nossa atencrao. REID (1986), baseando-se em 
informacroes etnograticas, indica que os percursos a pe, de 
homens e animais carregados, podiam oscilar entre 27 e 32 
km por dia (referido por RUJz-GALVEZ PRIEGO, 1992, p. 96). 
E sta autora recorreu, por sua vez, a relates de viajantes do 
seculo XV ao XIX e propoe medias a pe de 20 km por dia 
(RUJz-GALVEZ PRIEGO, 1992, p. 97). Por outro !ado, a rota 
de transumancia, de cerca de 100 km, compreendida entre 
S. Romao I Seia e as "Campanhas de Idanha", era suprida, 
nas calmas, em cinco dias, ou seja, a razao de cerca de 20 
km por dia (RIBEIRO, 1940-41, pp. 252-253). Tambem o 
justum iter da infantaria no exercito romano correspondia 
a 15 km e o magnum iter a 30 km (CHEVALLJER, 1972, 
p. 224). Conjugando todos estes dados, e certo, de nature
za e epocas distintas, podemos estimar que uma media 
diana de 23/25 km poderia ser facilmente praticada por urn 
caminhante, mesmo com carga. 

A distribuicrao dos povoados da Beira Interior (em 
numero de 28) e a distancia media entre 0 "vizinho mais 
proximo", permitem-nos defender a existencia de uma facil 
intercornunicacrao, ja que treze daqueles povoados (S. Gens, 
Cachoucra, Monte do Frade, S. Roque, Tapada das Argo
las, Covilhli Velha, etc.) se distanciam, em media, 7,5 km 
do seu mais proximo; logo a seguir, encontram-se oito 
(Moreirinha, Alegrios, Castro de Caria, Quinta da Chandei
rinha, etc.) que, do seu mais proximo, apenas se separam 
2,4 km em media. Assim, os contactos nao s6 eram feitos 
a distancia, em termos de visualizacrao, como tambem no 
terreno, caminhando. Varios povoados podiam ser visita
dos num so dia sem qualquer dificuldade. 

Multiples caminhos podem ser conjecturados na Beira 
Interior. 
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A urn nfvel inter e supra-regional, esse espacro era ras
gado por dois eixos genericamente orientados pelos pon
tes cardeais. 

0 papel de destaque coube, indiscutivelmente, ao Tejo. 
Correndo com uma orientacrao aproximada de nascente para 
poente, o Tejo, nos seus cerca de 1000 km de comprimen
to, mais do que urn eixo fluvial, foi uma via fluvio-marf
tima, ligando o interior oriental da Peninsula ao Atlantica. 
Com ele chegaram estfmulos culturais mesetenhos e con
tinentais, marftimos e atlanticos, que aqui se misturaram. 

Embora afastada, a Beira Interior nao estava Ionge do 
Atlantica. Acompanhando as margens do Tejo ou usufru
indo da sua navegabilidade, possfvel desde a foz ate Alvega 
e Vila Velha de Rodao (GASPAR, 1970, Fig. 1), multiples 
pontos de apoio - e controlo -, ocupados a epoca, denun
ciam o seu papel cimeiro: Alpiarcra, Santarem, Abrantes, 
Castelo Velho do Caratao, este registando ja uma inflexao 
para NE. Paradoxalmente, ou talvez nao, desde a zona de 
Vila Velha de R6dao ate a fronteira com Espanha, nao sao 
conhecidos lugares habitacionais de infcios do I milenio 
a.C. relacionados com o Tejo. Esse espa~o, que o santua
rio rupestre do Vale do Tejo ha muito tinha sacralizado, 
estaria vedado, nesta altura, a actividades profanas. 0 unico 
registo corresponde as estruturas 1 e 2 do Monte de Sao 
Domingos (Malpica do Tejo) , de eventual caracter 
habitacional, mas muito especial: para alem de se ter re
colhido numa das estruturas uma urna com ossos humanos 
calcinados, isto e, uma sepultura de incineracrao (CARDoso 
et al. , 1997), devera tambem ser valorizado na interpreta
crao daquelas estruturas 0 contexte espacial em que se 
encontram e no qual ha a assinalar a existencia de varios 
afloramentos com "covinhas". S6 mais tarde, em finais do 
milenio e quando o santuario esta ja desactivado, encon
tramos povoados como o Castelejo (Tostao, Vila Velha de 
R6dao) (HENRIQUES e CANINAS, 1986) ou a Grelheira 
(Rosmaninhal) (HENRIQUES et al. , 1993). 

0 Sui e o Mediterraneo tambem estavam il. porta e com 
eles chegaram outros impulses de cariz oriental que con
dimentaram o fundo indfgena e "atlantizado" da regiao. 0 
Tejo podia ser cruzado por alturas de Montalvao ou, tal
vez com menos obstaculos, a montante, pelo vau de Alco
netar (Caceres), na zona de confluencia com o Almonte. 

Ultrapassado o Tejo e observando o mapa da figura 1 
sao diversos os caminhos que podemos vislumbrar, sendo 
diffcil optar por urn que se tivesse, de facto, destacado. 
Cremos, contudo, ser possfvel acompanhar tres vias ascen
dentes, talvez a partir do importante nucleo deS. Martinho, 
perto de Castelo Branco, onde, por sua vez, confluiriam 
outras duas rotas: uma vinda desde a area do santuario 
rupestre do Vale do Tejo e a outra a partir de Sao Domin
gos e Monforte. 

Urn dos percursos acompanharia o Ponsul, pelo menos 
desde S. Martinho, ate muito perto do seu curso superior. 
Nele destaca-se o nucleo formado pelas esta~oes do Mon
te do Trigo, Cabecra Alta, Idanha-a-Nova e Cachoucra. A 
partir daqui, o rumo parece desviar-se e orientar-se para nor-
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te, onde urn importante conjunto de povoados marca pre
sen~a: Moreirinha, Alegrios, Pedrichas, Monte do Frade e 
Monsanto (?). A rota parece dirigir-se depois para o Alto 
Coa e extrema ocidental da Meseta, passado pelo castro do 
vale da Sr" da P6voa, Castelejo, S. Cornelio, Cabe~o dos 
Mouros e Vilar Maior, este ultimo conhecido pelo achado 
de uma espada, mas correlaciomivel com urn povoado, 
como suspeitavamos (VILA<;:A, 1995a, pp. 86-87) e que 
achados recentes de ceramicas parecem ter confirmado. 

A passagem para este mundo mais setentrional cor
responde ao "corrector natural",ja atras referido, com cerca 
de I 0 km de largura que se abre entre a Gardunha e a Serra 
da Malcata. 0 seu controlo e, consequentemente, a pas
sagem das planfcies meridionais para a superffcie da Me
seta, poderia estar a cargo da pequena atalaia, que identi
ficamos por sector A, existente no castro da Covilha Velha 
(Vale de Prazeres) (VILAc;A et al., 1997). Por ela passaria, 
vinda deS. Martinho e deS. Gens, uma segunda via diri
gida para norte e cruzando os castros de Caria e da Quinta 
da Chandeirinha. 

No sentido sui I norte, uma terceira via mais ocidental, 
vinda de S. Martinho, cruzaria os contrafortes da Gardunha, 
dirigindo-se para a Estrela, que atravessava, talvez em 
direc~ao ao castro deS. Romao (Seia). Os unicos deposi
tos de bronze da regiao - o da Quinta do Ervedal e o de 
Paul - que reunem a maior quantidade de metal de toda 
a Beira Baixa, encontram-se nesta direc~ao. Este tipo de 
testemunho marcaria, simbolicamente, as fronteiras e os 
pontos de passagem entre zonas habitadas e areas deserticas 
(GALAN DoMINGo,l993). Em termos de passagem, a Cova 
da Beira tera, sem duvida, desempenhado urn assinalavel 
papel. Num dos seus extremes encontramos o Cabe~o da 
Argemela "povoado de ponta", controlando a entrada ou 
a safda da rota que se levaria ao outro lado da serra, ate 
S. Romao. Esse mesmo caminho, em senti do in verso, to
mava uma das rotas de transumancia, desde Valezim, Al
voco, Loriga e Tortozendo; aqui atravessava a Cova da 
Beira, ate ao Fundao, Alpedrinha, Orca, S. Miguel d' Acha, 
Oledo e Idanha-a-Nova (RIBEIRO, 1940-41, pp. 252-253; 
LUCAS, 1965, p. 51). 

Na parte mais setentrional da regiao em analise e pos
sfvel delinear mais tres percursos transversais: urn cruzan
do a Covilha Velha, outro aproveitando a bacia da Meimoa 
e passando pela Tapada das Argolas, seguindo depois para 
a Cova da Beira, e o ultimo ligando a periferia ocidental 
do planalto da Guarda I Sabugal, na zona que da acesso a 
riqufssima regiao estanffera do Alto Zczere, e onde se 
destacam a Quinta da Chandeirinha, o Castelejo e as mi
nas (de cobre) de Quarta Feira. 

Por outro lado, da leitura da figura 2 podera ficar-se com 
a ideia de que a teia de caminhos pre-romanos era muito 
mais complexa do que a rede viaria romana, o que seria, 
de facto, absurdo. Essa imagem mostra apenas como sao 
ainda incipientes os nossos conhecimentos sobre esta 
materia, pois se demasiados caminhos assinalamos foi por 
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incapacidade de identificar os verdadeiramente importan
tes e passfveis de terem sido realmente percorridos. 

Se as propostas que conjectunimos para os caminhos 
pre-romanos nao passam de isso mesmo, exigindo novas 
reflexoes e, decerto, correc~oes, e inegavel que se verifica 
uma notavel, ainda que parcial, coincidencia ou aproxima
~ao, entre esses caminhos por n6s delineados, as vias ro
manas e as ancestrais rotas de transumancia que, por ve
zes, se confundem e identificam nesta regiao do centro de 
Portugal. Cremos, por isso, ser defensavel que as origens 
dos caminhos e das vias antigas nesta regiao nao s6 sao 
remotas, como os seus vectores estruturantes foram logo 
de infcio forjados. 
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