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Pedro Pattto A. Futtctri

Os objetivos delta publicagao sio diversos, a comegar por tornar a-
cessivei ao pQblico estudantil, em diversos curios superiore$ os usos Pa-
blicos dos bens culturais encontra-se explorada na pesquisa em Angra dos
Reid, a mostrar como a integragao da pesquisa cienti6ca de campo inte-
gra-se com a preocupagao patrimonial. O contexto acad6mico e politico
contempor6neo, nas 61timas d6cadas, explica o interesse crescente pele
patrim6nio homo bem cultural a ser gerido com a colaboragao entre os es-
tudiosos e as comunidades, tends em vista a diversidade cultural da hu-
manidade. Estas preocupag6es derivam das lutas pelos direitos humanos
e sociais que resultaram nas cartas patrimoniais aqui publicadas. assim
como na organizagao diversificada e representativa dos acad6micos em
organiza96es cano o World H.rchaeoZogfcaZ (]o/egress, fundado em 1986.
No Brasil, o peHodo ditatorial (1964-1985) retardou a discuss5.o cHtica da

expandiram-se de forma signi6icativa. A pesquisa arqueo16gica em Angra
dos Reis insere-se nessa crescente preocupagao com o patrim6nio natural
e cultural, apoiada por legislagao. Este volume pretende, portanto, consti-
tuir um instrumento para todos os que se interessam pda diversidade



Introdugao

Nmtd. %drci de Otiueba
Pedro Paz&o A. Ftwmd

A bala de llha Grande caracteriza-se por um litoral amplamente
recortado e escarpado, com diversas pequenas baias, enseadas, planicies
costeiras que sio seccionadas pelts pared6es do Macigo cristalino da Ser-
ra do Mar. Tail caracteristicas propiciaram a dispersao de populag6es
humanas pdas enseadas e ilhas. Vgrios sitios arqueo16gicos nesta regiao
apresentaram alternfncia de camadas estratigra6lcas, com maior ou me
nor consumo de moluscos e peixes, tanto em ocupag6es pr6-ceramistas
como em ceramistas, correspondendo a periodos de maior ou menor den-
sidade demogra6ica (Mendonga de Souza, 1977, 1981; Lotufo, 1995; Lima,
1991. 1995; Ten6rio, 1992, 1995)

Os sitios ceramistas com uma cer6mica dimples, poucos artefatos
liticos em lascas e seixos, artefatos em oslo (pontas, pingentes, dented
perfurados), presenga de moluscos e ossos de peixes, atrav6s de projegao
etnogrgfica, sgo associados aos Guaianf ou Guarumimins, grupo des-
cnto nos s6culos XVI e EVIL nesta area. Gabe lembrar que, no s6culo
XVI. vi.das s5.o as descrig6es de aldeias e acampamentos dos Tamoios no
sul fluminense, sendo a regiao denominada de /perofg

Apes a conquista portuguesa, os mesmos aspectos geomorfo16gicos
que propiciaram assentamentos estabelecidos estrategicamente em locais
com maior riqueza e diversidade de alimentos, protegidos dos ventos e
com boa visibilidade, passat a ser explorados por corsfrios que busca-
vam ancoradouros ocultos aos olhos dos portugueses.

Coordenadora do Laborat6rio de Antropologia Bio16gica da Universidade Esta-

IB ge:: : :EBnmnm:s"Kz;
6110, Campinas 13081-970, ppfunari@uol.com.for.
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Nat'tci Vieira de Oliveira e Pedro Paulo A. Fulta

Apesar dos esforgos de ocupagao por parte das autoridades coloniais, no
s6culo XVll, as ocupag6es coloniais na regiao ainda se mantinham de fonda
timida, vulnerfvel is agnes de pi'alas. No entanto, a administraga.o colonial
da cidade do Rio de Janeiro nio alcangava a major parte das terras do literal
sul fluminense,ja que estas estavam subordinadas a Santo Amato(SP)

A descida de carregamentos de ouro dahl\lines Gerais at6 Parati. de
onde eram transportados por via maritima at6 Guaratiba3, seguindo para a
cidade do Rio de Janet'o, intensificou o interesse estrangeiro pda bala de llha
Grande. A presenga constance de navios 6'anceses nas aguas sul fluminense
Lorna se responsgvel pda intensa entrada ilegal de escravos a6{canos para a
regiao das minas e pelo "descaminho" do ouro. A defesa dente litoral para im-
pedir as agnes de piratas e o com6rcio destes com os moradores locals ocorre
por meio de fortificag6es, guardas e pontos de observagao (Mello,1987)

Na area de Piraquara, uma pequena enseada na entrada da baja da
Ribeira, em Angra dos Reid, observam-se sitios arqueo16gicos pr6-
coloniais e coloniais. Os estudos de dais sitios forum realizados atrav6s de
financiamento da ELETRONUCLEAR, com o objetivo de salvamento dos
mesmos, ja. altamente impactados, e de tornar a area um espago de Edu-
cagao Patrimonial.

As interveng6es arqueo16gicas tiveram por objetivo a avaliagao dos
sitios, selecionando-se os locais maid significativos para realizagao de
prospec96es, frcznscepfs e escavag5.o sistematica, bem homo fornecer sub-
sidies para a preservagao destes vestiglos, para que ngo sejam afetados
por obras ou outras agnes antr6picas

A execugao t6cnica dos trabalhos de campo e laborat6rio foi coorde-
nada pda Profa. Dra. Nana Vieira de Oliveira (UERJ), com assessoria do
Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari(UNICAMP), colaboragao do Prof. Dr
Gilson Randelli(Arqueologia Subaquatica - UNICAMP'), Ivan Francisco
da Silva (Ge6grafo - Geoprocessamento - LAB/UERJ), Flgvia Vieira de
Oliveira Aguiar (Bi61oga - LAB/UERJ), Fabio Origuela de Lira (t6cnico de
campo - LAB/UERJ), Guilherme Vieira de Souza (t6cnico - LAB/UERJ),
Paula Leitio (Hist6ria - bolsista do LAB/UERJ), Leticia Braguez (Geolo-
gic - bolsista do LAB-UEllU) e Luiz Fabiano Tavares (Hist6ria - bolsista

Teodoro Sampaio, 0 Tuff na. Geqgra/Za ]VacfonaJ, Sio Pau]o, Editora Nacional.
1987, p. 239, "guarativa, o sino das gargas

Atualmente, p6s-doutorando pda FAPESP no N6cleo de Estudos Estrat6gicos
da Universidade Estadual de Campinas. '
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Arqueotagia ent Aitgl'a dos nets, RJ

do LAB/UERJ). O projeto ainda propiciou a graduandos e mestrandos de
outras Instituig6es participagg.o nos trabalhos de campo, tanto nas esca-
vag6es sistemfticas no Sambaqui do Velho, como no levantamento de su-
perficie e prospecg6es nas estruturas hist6ricas: Rosseli Santos da Silvei-
ra (Biologia - Universidade de Franca), Leilane Lima (Universidade Es-
tadual de Londrina - aluna especial do MAE/USP), Nathalia Monseff
Junqueira (Hist6ria - UNICAMPs), Anne Vieira de Carvalho (Hist6ria -
UNICAA[P '). b]aria Fernanda Brunieri Regis(Hist6ria - UNICAAIP), Ju-
lio Cesar Valente (Ci6ncias Sociais - IFCH/UERJ). A pesquisa contou com
o apoio institucional do Grupo de Pesquisa "Arqueologia Hist6rica", sedi-
ado no N6.cleo de Estudos Estrat6gicos da Universidade Estadual de
Campinas, cadastrado no CNPq7. Os resultados parciais da pesquisas fa-
rah reportados no SocfeZy $or HfsforlcaZ Archaeology A'ews/after, Fall
2004, 37, 3, pp. 18-19, apresentado ao final na integra em lingua inglesa

Pico do trade

Figura I

Atualmente, mestranda em Hist6ria pda UNESP/Franca
Atualmente. doutoranda em Ambiente e Sociedade, UNICAMP

' Cf. )EXU:Opg:b£6aL@$, grupo de pesquisa liderado por Pedro Paulo Funarie Andre
Leonardo Chevitarese, no qual atuam tamb6m Nana Veira Oliveira e Gilson Rambelh.
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Naltci Vieira de Oliveira e} Pedro Paulo A. Futtari

Sitios Arqueo16gicos Pr6-coloniais
Sambaqui do Velho
Polidor/Amolador A
Polidor/Amolador B
Polidor/Amolador C

7454134
7454179
7454196
r454167

X
557314
557308
557308
557351

Y

Sitios Arqueo169icos Coloniais
1. Muro de arrimo na praia Secrete
2. Estruturas de pedro do mar6grafo
3. Estruturas de pedra do porno
4. Muro de arl'imo .junto a Marina
5. Edificagao do s6c. XVlll ao lada do sambaaui
6 Muro de pedra do polidor/amolador
7. Estrutura de pedro A na area de concentragao
de &'uta pao
8. Estrutura de pedro B na area de concentragao
de fruta oio
9. Estrutura de pedra do grande matacio
lO.Estrutura de pedro na grande jaqueira
11. Estrutura de pedra com vista para a ilha do
Tucum

12. Estrutura circular de pedra
13. Estruturas de pedra seca do bambual
14. Estrutura de edinicacio pr6xima ao mar
15. Estrutura de pedro de porno de farinha
16. Area de descarte
17. Estrutura circular de pedra da Ponte Grossa
18:"materia na ponta da Fortaleza

19 Edifi$1qgao do s6c. XIX em frente a oraia

l
IH

HI
HI

l
ii ii

il

7455.561
7454.834
7454248
7454.295
7454131
r454.165
7454.056

557.009
557.029
557252
557.312
557326
557.349
554.488

7454.042 557.489

7454.037
7453.963
7453.937

557.524
557.593
557.518

7453.959
7454.000
7454.083
7453.856
7454.073
7454.141
7457.124
7454167

557.619
557.668
557.480
557.015
557.517
557.909
558.513
557344

Aspectos Metodo16gicos

A estrat6gia adotada para a localizagao de vestigios arqueo16gicos
consistiu na realizagao de levantamento sistemg.tice de superb.cie (inspe-
gao visual), prospecg6es e franscepfs para observagao de subsuperflcies,
tendo por objetivo verificar a exist6ncia de camadas arqueo16gicas e iden-
tificar a extens5.o dos sitios arqueo16gicos.

8



Arqt£eologia el?t Allot'ct dos Refs, RJ

A partir dos resultados dos levantamentos de superacie e subsupel6'
cie. inseriu-se todd a &'ea com vestigios do sambaqui em um sistema de
quadriculamento, utilizando-se quadriculas de 2mx2m definidas por letras
e n6meros. As &'eas de interesse arqueo16gico tiveram as quadriculas

sub-

divididas em setores de Imxlm, definidos pelos pontos cardeais, Norte, Sul,
Leste e Oeste. O subquadriculamento correspondeu, inicialmente, aos seto-
res ainda preservados do samba(]lui, sends objeto de escavag6es sistemgticas
as quadriculas AI, A2, BI, B2, CI, C2. Posteriormente, na segunda etapa,
foi tamb6m objeto de escavagao a F17, apesar de etta encontrar-se em Hea
altamente impactada.

or A; 2.P

5. Edificagao do s6culo XVIII.do Sambaqui do Velho



Naltci Vieira de Oliveira e Pedro Rattle A. Fwtari

As escavag6es arqueo16gicas foram realizadas para conhecer as estru-
turas arqueo16gicas internal, artefatos e reston faunisticos, de forma a obter
uma major quantidade de informag6es que possibilitem uma melhor inter-
pretagao das ocupa96es humanas na h'ea. O evidenciamento das estruturas
arqueo16gicas foi realizado com documentagg,o e registro acurado das ocor-
r6ncias naturais e culturais significativas. O material arqueo16gico coletado
na escavagao do sambaqui, devido a quantidade e diversidade, foi, at6 o pre-
sente momento, anahsado parcial e preliminarmente, assam como para o
material coletado para datag6es aguarda-se ainda o resultado deltas

Amostras de reston alimentares, artefatos 6sseos, em dented. con-
chas e liticos, bem como os poucos fragmentos de cergmica e lough coleta
dos nos trabalhos de campo encontram-se em anflise no Laborat6rio de
Antropologia Bio16gica da UERJ. Antes das ang.lifes, todo o material foi
inventariado atrav6s de fichas especificas, conforms a natureza da pena

Os artefatos de rochas estio sendo analisados observando-se mate-
ria-prima? tamanho, forma, marcas resultantes de sua elaboragao e uso
Os artefatos elaborados em ossos, dented e conchas foram descritos e de-
senhados, observando-se marcas de sua elaboragao e uso. Com relagao aos
fragmentos ceramicos, devido a sua rata presenga no sambaqui, muito
pouca informagao pode-se obter a16m de se tratar de vasilhames peque-
nos, por6m sem possibilidade de identificar a forma destes. Apenas no
sino colonial de descarte alimentar coletou-se melhores fragmentos, ainda
por analisar

Os reston faunisticos este.o sendo analisados a partir de pressupos-
tos da Zooarqueologia, buscando-se compreender nio somente a dieta a-
limentar, mas a relagao entre o homem e o ambiente, em uma perspective
antropo16gica. Devido a. diversidade de vestigios faunisticos e metodologia
interdisciplinar, as an6,lifes tornam-se complexas e, portanto, encontram-
se em andamento. Os procedimentos que estio sendo adotados nas anfli-
ses dos reston faunisticos s5.o

l
2

3.

Limpeza e identificaga,o dos reston de acordos com a clause destes;

Levantamento da literatura refetente a .Arqueologia Regional, com
6nfase nos sitios pr6-coloniais;

Levantamento de publicag6es de especialistas pertinente aos restos
faunisticos identificados

10



Arqtteologia em Altera dos Refs, RJ

Aspectos Te6ricos

Nos 61timos anon, a Arqueologia passou por uma revise.o critica de

deus postulados epistemo16gicos. Desde a d6cada de 1980, uma
crescente

preocupagao com a subjetividade da discipline e com as implicag6es soci-
als e political de suas ag6es levou a uma redefinigao mesma de seu objeto
A Ar(lueologia passou a estudar, diretamente, a totalidade material apro-
priada pdas sociedades humanas, como parte de uma cultura total, mate-
rial e imaterial, sem limitag6es de carfter crono16gico, partindo dos ele-
mentos materiais apropriados pele homed, visa a compreensao do fun-

dade e nio pode ser dissociada das relag6es de poder, pele que se pode
afixmar que 6 tamb6m o estudo do poder (arhhd em grego significa tanto
antigo homo poder)'. Estas observag6es significam que o estudo da cultura
material imp6e uma abordagem multidisciplinar, em que interajam sham
as teorias sociais, coma as disciplines especificas, homo a Biologia. lsto
significou, no cano do estudo da Arqueologia de Angra dos Reid, adotar
uma s6rie de atitudes prenhes de significagao te6rica, em consonAncla
com a abordagem contextual:

Estudo integrado dos vestigios pr6-coloniais e hist6ricos
Equipe inter e transdisciplinar
Estudo das fontes materiais, textuais e orais
Apresentagao das interpretag6es como leituras

Seqii.6ncia Op$!!tonal

Os trabalhos de campo foram planejados em tr6s etapas: I) levanta-

mento de super6cie e escavag6es nos sitios localizados na praia do Velho; 2)
levantamento de superflcie e prospecg6es nos sitios localizados no moTTo da

XB;: 11: %H S=f;=a,w
lorque, Kluwer/Plenum, 2005.
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Naltci Vieira de Oliveira e Pedro Paulo A. Fultclri

Piraquara; 3) elaboragao de projeto de preservagao e preparagao do samba-
qui como sino-museu. Deve-se acrescentar que as interveng6es em campo
foram acompanhadas por atividades relativas a. Educagao Patrimonia] .

Na primeira etapa de campo, os trabalhos concentraram-se nos po-
lidores/amoladores e no sambaqui, avaliando-se as estrat6gias a serem
adotadas posteriormente na terceira etapa. Assim, a ocorr6ncia de cons-
tantes chuvas na regiao permitiu verificar o impacto das mesmas sobre as
estruturas arqueo16gicas, no sentido constatar que sedimento descia sobre
a area em escava-ga.o, jf que etta se encontra junta a encosta. Para ipso. a

ELETRONUCLEAR construiu uma canaleta de drenagem em local logo
acima do sino, bem como uma pequena barreira de contengao maid pr6-
xima da area escavada

As atividades da segunda etapa de campo consistiram em novas e
breves interveng6es no sambaqui, ou sqja, escavagao de uma quadricula
no outdo extremo da area demarcada, onde havia grande impacto antr6pi-
co. As atividades mats intensas foray realizadas nas estruturas hist6ri-
cas, levantamento de vestigios arqueo16gicos no morro da Piraquara, sen-
do selecionados apenas algumas das estruturas para a realizagao de
prospecg6es. Nesta etapa, a anflise de fotos a6reas de 1965, 1971 e 1995
auxiliou na compreensao das modificag6es ocorridas na paisagem, na lo-
calizagao da cases dos antigos moradores, caminhos. etc.

A terceira etapa, embora ainda nfo totalmente concluida, iniciou-se
com novak interveng6es arqueo16gicas no sambaqui, quando o sepulta-
mento(ja descrito em relat6rio anterior) foi totalmente evidenciado e e-
xumado, devendo ser substituido por c6pia em gesso. Mantiveram-se as
camadas estratigraficas em degraus para exposigao, ou sqa, panes da
hamada I na quadricula CI, da hamada ll nas quadriculas AI e BI. da

Camada 111 nas quadrfculas B2 e C2, estando visivel a base do sambaqui
nas quadriculas A2 e B2. A proposta para preservagao foi elaborada, pre-
vendo-se passarelas, cercas, cobertura e placas em madeira, de forma a
ng,o destoar do ambience em seu entorno. Entretanto, a definigao exata
deltas esb aguardando o proueto definitivo por parte da Arquitetwa. A
sinalizagao das estruturas arqueo16gicas do sambaqui, polidores-
amoladores e estruturas hist6ricas, somente deverf ser instalada nos
pr6ximos memes

12



Arqt{.eotogia ent Allot'cl dos Refs, RJ

Piraauara de For

O estudo dos sitios anteriores a chegada dos portugueses costume
ser caracterizado como pr6-hist6rico:' e a costa brasileira, entre os atuais
estados do Rio de Janeiro e Sio Paulo, foi uma area em que os contatos
entre indigenas e europeus forum precoces. No faso da regiao de Angra
dos Reis, consideramos pr6-coloniais os sitios que nio apresentaram ves-

tigios de contato e que estavam em posigao geogra6lca que tornava o iso-
lamento, no periodo hist6rico, dificil e improvavel.

Piraquara corresponde a uma enseada na entrada da bala da Ribei
ra, se contrapondo a cidade de Angra dos Reis e a llha da Gip6ia. Na rea-
lidade, este enseada subdivide-se em dual, a menor correspondendo a de
Fora e. a maior, referente a de Dentro. Nesta iltima haviam side inicial-
mente construidos o Laborat6rio de Monitoramento e a Marina da Using
Nuclear. Entretanto, atualmente, a area encontra-se alterada, devido a
deslizamento de sedimentos ocorHdo em 1986, que a16m de destruir parte
da BR 101, acabou soterrando as construg6es ali instaladas

Devido a tais fatos, a area da Marina foi transferida para a enseada
manor. onde residia o senior Mandel, apelidado como Velho. Os sitios ar
queo16gicos localizados nesta enseada foram descobertos em 1990/91, com
apoio do CNPq, FAPERJ e Furnas Centrais E16tricas. Embora tenham
fido registradas minas na praia do Velho e algumas estruturas no moTTo
da Piraquara, as pesquisas enfocaram, inicialmente, os conjuntos de Poli-
dores-Amoladores Fixes e a proximidade de um sambaqui altamente im
pactado(Oliveira &Ayrosa, 1992).

De acordo com informag6es de bi61ogos do Laborat6rio de Monito-
ramento da Usina Nuclear, o deslizamento, embora tenha soterrado parte
da enseada da Piraquara de Dentro, em especial a praia do Guariba, aca-
bou afetando a enseada da Piraquara de Fora, destruindo a edialcagao do
s6culo XIX existente no local. Logo atr6.s desta edificagao foi construida
uma resid6ncia para o zelador da Marina, onde observamos no barranco,
situado logo atrfs delta, evidencias de um sambaqui. Os levantamentos
realizados na 6poca ja indicaram que o sambaqui teve parte impactada no

Cf. Pedro Paulo A Funarie Francisco Silva Noelli, Prd-.Hist6rfa do .Brasil. Sio
Paulo, Contexto, 2002.

13



Naitci, Vieira de Oliveira e Pedro Pau.to A. Fullari

s6culo XIX e parte durante a construga,o da casa do zelador. Neste perio-
ds, as anflises se concentraram nos polidores e foi providencib,da, por um
dos diretores de Furnas, uma placa com informag6es sobre os polidores,
fixada pr6xima aos polidores/amoladores A e B

A partir de 2000 verificamos que os impactos ampliaram-se na area
da praia do Velho: construgao de um quiosque utilizando-se as estruturas
de edificagao do s6culo XIX; construgao de banheiros sabre a edificagao do
s6culo XVlll; desaparecimento da plata indicadora dos polidores; colocagao
pelo IBGE de marco sobre o polidor/amolador B; aumento de rachadura no
bloco de rocha do polidor/amolador A; expanse.o da casa do zelador em dire-
ga.o ao que restou do sambaquie deslizamento de sedimento sobre este.

Polidores e Amoladores L:iticos Fixos

Doin conjuntos polidores-amoladores encontram-se em blocos de ro-

cha no lado direito da praia (A e B), havendo tamb6m uma marfa de po-
limento isolada nas proximidades destes, e outdo conjunto em afloramento
rochoso do lada esquerdo (C), todos em rocha gng.issicas.

\

/
$

!b. d



Arqtteologia eln Aitgl-a dos leis, RJ

Apenas no menor conjunto (A), onde todd a superficie foi utilizada
para polimento de artefatos, encontramos diferentes tipos de marcas (tri-
angular, elips6ide, alongada, canoa, ov6ide e circular), enquanto os de-
mais as formal predominantes foram elips6ide/ov6ide



Nattci Vieira de OI,iveira e hedi'o Pattto A. Ft{ tart

No Polidor/Amolador C pode-se observer marco de preparagao, on-
de o autor escolheu uma falha na rocha, depois abandonando-a. Neste
conjunto ocorrem um numero superior a 100 marcos de polimento, estan-
do parte deltas atualmente cobertas por bambual

A presenga de diferentes formal de marcas parece indycar, pfova-
velmente, a total elaboragao dos artefatos no local, ou bela, p61imento das
faces e afiagao dos gumes dos machados. A associagao entre os polido-
res/amoladores e artefatos polidos pode ser observada pda presenga de
um machado polido sobre a camada hOmica do sambaqui do Velho

Sambaqui do Velho

O Sambaqui, embora estela altamente impactado, teve uma peque-
na parte preservada pr6xima a encosta, podendo-se observer seus vesti-
gios at6 as proximidades dos conjuntos de Polidores/Amoladores A e B. A
grande quantidade de sedimento que desceu da encosta nio permitia vi-
sualizar pda superHcie a extensg.o do que havia permanecido do samba-
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qui. Atrav6s de sondagens realizadas com trado metglico manuals em es-
pagos de I metro entra coda, p6de-se verificar a profundidade once mlci-
I'va e a extensg.o de sous testemunhos. As sondagens, em um total de 26,
seguiram em linda noroeste/sudeste, acompanhando o

barr cinco onde os
. .. z . = .. -1 A ..Ar.+{

nal do sino e realizar sua demarcagao. . . .
Os trabalhos de escavagao iniciaram-se com a retirada da hamada

de sedimento rolado da encosta que recobria a parte intacta do sambaqui,
expondo toda a superficie correspondente da mesma. As escavag6es con-
centraram-se neste setter do sambaqui, procurando-se preserver panes
das camadas arqueo16gicas, como testemunhos para future exposigao,

dentro de uma proposta de Arqueologla Publica.

Plano da Praia do Velho

:

[] Setores escavados

[] Edificag6es atuais
. Area original do Sambaqi

0 2 411
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Naitci Vieira de Oliveira e Pedro Paulo A. Fwlciri

As camadas arqueo16gicas acompanham o relevo, o que foi respeitado
durante as escavag6es. O material retirado foi peneirado pr6ximo ao peque-
no riacho existente nas proximidades. As estruturas arqueo16gicas, artefatos
e outras observag6es foray registrados em uma ficha de campo, desenhadas e
fotografas. As amostras e artefatos coletados na escavagao e peneiragem fo-
ram controlados atrav6s de numeragao em ficha de controle de campo.

Substrate de rocha alterada

[:lCarapaQas de moluscos E:] Terra preta com morucos jj:!jsedimento esb

As camadas estratigraficas do sambaqui do Velho foram diferencia-
das pda natureza dos sedimentos e conte6do faunistico. Assim. a estrati-
grafia indicou tr6s camadas arqueo16gicas cujas atividades de subsist6n-
cia relacionam-se a coleta de moluscos e pesca, estando presente a cara de
mamiferos. Um aspects interessante a observar 6 o cato de sua base e pa-
redes laterais constituirem-se de blocos de rocha alterada

:ZI Conchas ci

E;3 Conchas dl

E:l Camada es

arg

8
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';#l'+ I..

Base est6ril de. rocha altered

A camada 1, constituida de matriz arena-argilosa de coloragao mar

rom, apresenta um major indice de perturbagao por agentes
Este camada inicia-se a 20 cm de profundidade, com espessura
20 cm. observando-se concentrag6es de carapagas de moluscos e
fogueiras, lascas esparsas polo solo, fragmentos 6sseos de
qiientes, em menor quantidade ocorrem fragmentos
Tail caracteristicas indicam uma ocupaga.o para
goleta, com predominancia da pesca e, a presenga de raros fragmentos
cerfmica do tipo dimples, cuba espessura indira vasilhames pequenos

.4 .. &E} - :##- -:-l

CBA

antropicos.
media de
algumas

peixe s5.o fre-
de

atividades de pesca e
de

0 .J



Naltci Vieira de Oliveira e Pedl'o Patti,o A. Fullari

A partir dos niveis entre 40 e 50 cm, a matriz areno-argilosa varia a
coloragao do Ginza escuro ao preto, saturada de conchas moidas e outras
inteiras. Nests hamada 11, com espessura media de 40 cm, a16m da gran-
de quantidade de fauna malaco16gica, ainda ocorrendo concentrag6es
formando bols6es, ocorre signiHicativa presenga de restos de vertebrados,
predominando os ossos de peixe, em menor escala mamiferos, fives, crus-
taceos, equinodermas, registrando-se tamb6m tubos de poliquetas. Nesta
camada foi evidenciado um sepultamento.

M
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quantidacle de carvao esparsoescura, apresentando grande
a 111, com espessem contornos bem definidos. Etta camadde

apresentou maier incid6ncia de reston desuu variando de 20 a 40 cm
a$ camadas I e ll. Os restosos que

e cara de mamiferos marinhos, devendo-sepratica maid intensa da pesca
de recursosregistrar tamb6m uma major

Entre 80 e 90 cm de profundidade a matriz comega a se tornar mats
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) ::::: @ "---"U = [] vwiioios decBaia <:D. Unicllapreta '\k

As sondagens realizadas entre a casa do zelador e o quiosque, indi-
caram camada de terra preta com fragmentos de conchas abaixo dos acer
ros de 6pocas maid recentes. Ao lido do quiosque podem-se observar ves-
tigios materiais relacionados ao sambaqui, indicando a outra extremidade
do sino arqueo16gico. As escavag6es no setor F17 permitiram constatar a
exist6ncia de solos arqueo16gicos com materials intrusivos, provavelmente

da construgao do s6culo XIX, que teve suas estruturas reutilizadas para o

22
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quiosque. Utilizando como refer6ncia duas fogueiras em posig6es e niveis
distintos, interpretou-se tratar-se de dais solos de ocupagao ou atividades
Nests area do sino o solo 6 arenoso. As fogueiras apresentaram-se sem
muita profundidade, com reston faunisticos, artefatos e objetos intrusivos
homo cer6mica colonial, argamassa, objeto de metal. No primeiro solo o
correram muitas carapagas de moluscos, predominando os gastr6podes

LEGENDA

Arena preta e carvio Argamassa

Moluscos Reston 6sseos

Rocha
qb. Argila

Fogueira
Seixo
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Naltci Vieira de Oliveira e Pedro Pattto A. tuna

O segundo solo foio Qnico setor a apresentas valvas de .verna .parma
(familia Mytilidae) quake inteiras, a16m das esp6cies ja mencionadas nas
demais quadr£culas escavadas. Ossos de peixes e de mamiferos tamb6m
estio presences pr6ximos a. fogueira

LEGENDA

Arena escura e carvio Cerimica colonial

Moluscos Reston 6sseos

Rocha Objeto de metal
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Restos Faun:isticos

Em termos faunisticos, com base nas amostras coletadas por niveis e
setores, a16m da grande quantidade de concha maida relacionada ao con

deltas esp6cies, at6 o presente momento foram identificadas as seguintes

P.''=1; :,ifos«s (H«:deus, 175©, n'«ch7.«,df«««, m«,i'«f"'n m (bl::?eus,
I'758), Cymatium sp.(Ri)ding, 1798), Anomalocardfa brasiZfana(Gmelin,
1791), 71ue/a HoresH(Fischer-Piette & Testud, 1967), Po/inices racfeus(Guil-
ding, 1833), Cymabfum uespaceum(Lamarck, 1822). Deve-se ainda registrar
a presenga do gastr6pode terrestre ]b/egaZobziZEmus ouatus (Muller, 1774).

Ao comparamos os individuos identificados nas amostras, o consu-
mo de gastropodes supera o de bivalves, embora de igual importancia te-
nha side moluscos da familia blytilidae na dicta dos ocupantes do sitia
arqueo16gico. As anflises v6m indicando uma maior diversidade de

esp6-

des consumidas nos niveis inferiores da camada ll e no contato delta com
a camada 111. Devemos tamb6m registrar que as tr6s esp6cies de gastr6-
podes maid freqtlentes nas camadas arqueo16gicas, tamb6m estgo presen-
ted no sino arqueo16gico hist6rico de descarte de reston alimentares, sendo
muito consumidos at6 os dias atuats na reglao.

a gastropodes

n bivalves



Nai'tci Vieira de Oliveira e Pedro Pattto A. Futtctri

Os materials faunisticos foram identificados preliminarmente de
acordo com as classes:

peixes
mamiferos

39565

177

66

3
177

r6pteis
crustfceos

Se considerarmos o total de fragmentos 6sseos (39.998) e sua distri-
buigao nos tr6s horizontes estratigraficos, a clause predominante em ter-
mos de n6mero de pegas 6 a de peixes, tendo fido estes maid consumidos
nas camadas ll e lll

Peixes

a CQffi3 C! E! ll
D carl-i3d a lll

Entretanto, ao observarmos a freqti6ncia por niveis estratigraficos
artificiais, verificamos que entre 80 e 90 cm ocorre um aumento signi6ica-
tivo de pegas 6sseas de peixes

Gr6fico de Frequ6ncia de Peixes

8
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0
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Reston 6sseos de tubar6es e rains forum representatives tanto na
camada ll como na 111, sendo as v6rtebras dos primeiros preferencialmen-
te utilizados na confecgao de adornos. . .

Este major consumo de peixes 6 acompanhado por uma maior di
versidade de esp6cies de moluscos, diminuindo conforme se aproxima da
base do sino.

Proporgao cle Esp6cies de l-lolucos

q. . +
.P ' .g '

B'8
Etta diversidade tamb6m se observa nos demais recursos alimenta-

res identificados na hamada 111, devendo-se registrar que a identificagaa
das esp6cies ainda se encontra em andamento.
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Nanci Vieira de Oliveira e Pedt-o Pattie A. Ltita rl

Estrutura Funerfria

Na quadricula CI, Setor Leste, camada 1, observou-se a presenga de
sedimento argiloso de cor alaranlado intencionalmente transportado para
o local e, abaixo dente, foi identificada uma estrutura funerg.ria. A sepul-
tura inicia-se a 40 cm de profundidade, portanto, entre as camadas I e ll.
estando pr6xima a uma estrutura de combustio e alimentar. Trata-se de
sepultamento prima'io, estando o individuo sentado com as pernas hiper-
fletidas, em diregao opostas, ou sqja, encostadas em paredes opostas da
nova (NO-SE). Os limited da cova e a posigao do esqueleto indicam uma
cava redonda com aproximadamente 70x56 cm

)'

Os p6s encontravam-se cruzados, ou sda, o p6 direito junto a diffuse
da tibia esquerda e o p6 esquerdo junta a epifise distal da tibia direita.
estando alguns metatarsos e falanges sob a tibia. A mio direita encontra-
va-se pr6xima ao joelho direito e a mio esquerda pr6xima a articulagao
femur-bacia esquerda. As costelas, v6rtebras, clavfculas e omoplatas em
conexio anat6mica com os imeros formavam um bloco 6nico, sob os ossos
do crfnio e mandibula, o que indica que o individuo foi enterrado com o
tronco ereto, provavelmente encostado a parede da cova (NE). O cr6nio.
em dec6bito lateral, apresentava a face voltada para Oeste. O eixo bacia --
p6s indicou a diregao SO-NE, ou SQja, o indivfduo foi enterrado de costas
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para o mar. Sobre os ossos da bacia e pr6ximo ao p6 direlto haviam conjuntos
de gastr6podes afro/nous pzzgfZfs e, pr6ximo aos ossos da perna direita tr6s
lascas de diab6.sio. A base da cove encontra-se a 78 cm de profundidade

29
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Artefatos

O material coletado e identificado no sambaqui indicou 154 artefa-
tos liticos, coma tamb6m ocorreram muitos rqjeitos, n6cleos e estilhas, 27

seixos com sinais de utilizagao, apenas 8 pequenos fragmentos de cern.mi-
ca, 821 artefatos 6sseos, 13 artefatos em concha e 7 em denies.

ARefatos

Ihicos seEDs cerarriica 6sseos conchas den te 5

Os fragmentos de cerfmica ocorreram apenas na camada 1, onde se
observa um maior {ndice de perturbagg.o por agentes antr6picos. Estes
apresentaram a superfrcie lisa com tonalidade variando de alaranjado a
anza escuro, pasta nina, com antiplastico de areia. As espessuras destes
fragmentos indicam vasilhames pequenos



Arqueologia eil! Attgta dos nets, RJ

A presenga de lascas foi freqtiente em todas as camadas arqueo16gi-
cas, assim como a presenga de seixos que n6o sofreram alterag6es em sua
morfologia, sends utilizados homo ferramentas. Apenas nas dung primed '
ras camadas (I e 11) ocorreram fragmentos de pequenos artefatos polidos,
cujas anflises encontram-se em

A materia-prima utilizada para confecgao dos liticos, basicamente

foio quartzo e o diabfsio. Os levantamentos de superficie .jndicam que o
diaba.sio, utilizado para a fabricagg.o de lascas, foi retirado da intrusgo
observada em afloramento nas imediag6es da Praia do Velho. Ja o quartzo

parece ter sido explorado em intrus6es pr6ximas a corpos graniticos e em
blocos encontrados nos canals de drenagem.

70

40

10
0

lascasde lascasde litico polido

quartzo diabisio

ponte

31



Naltci Vieira de Oliveira e Pedro Pattto A. Fwtari

Nos artefatos 6sseos identificados predominam os adornos. ocorren-
do tamb6m pontas simpler, pontas duplas, pontas fragmentadas, furado-
res, agulhas e alguns indeterminados, num total de 821 pe(las, coletadas
em today as camadas estratigraficas. Entre os adornog foram predomi-
nantes as v6rtebras fHsadas, seguidas pdas v6rtebras perfuradas. Os a-
dornos em dented foram na maioria de tubarao, embora tenha ocorrido na

hamada 111 uma pena de dente de carnivoro. Deve-se registrar a presenga
de uma pena em oslo de animal nio identificado, provfvel adorns, seccio-
nado e com perfuragao no centro
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Entre as pontas 6sseas, predominaram as do tipo dimples, embora
um grande n6mero estqja fragmentado. Ocorreu um major nQmero de
pontas 6sseas a partir de 40 cm de profundidade, diminuindo conforms se
aproximava da base do sino, ou melhor, foram maid freqtientes nas ca-
madas ll e 111, sempre dispersal pelo solo

A. Pontas dimples; B. Pontas duplas
C. Furadores; D. Agulha.
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//: ;' ,y
qx''

Foram identificadas conchas, em um total de 13, utilizadas coma

adorno, raspador e outras com marcos de uso, por6m sem definigao fun-
cional. Os raspadores foray predominantes em TfpeZa Horesff, coma tam-
b6m este lipo de concha foi utilizado para outros fins. Uma concha utili-
zada claramente coco adorno foia esp6cie Poof/zfces Zacfeus, embora em
nimero muito reduzido.

Cifapagas demaluscos"utilizadas coma"raspadores

P

2

1=
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Sitios llist6ricos

Os estudos arqueo16gicos das sociedades com escrita merecem espe-

cial atengao, nos 61timos anon, em particular no que se revere ao carfter
discursivo tantos dos vestigios materiais homo documentais". Coma cons-
tata Nana Vieira Oliveira,

Et process colonial, corns fen6meno comptela, presents formcLS uariadas a.
Zo fargo de Zos sfgZos - con sus contradfccfones, resfsfencfas y colzHronta
clan.es- Asi, results, fundamen,tal, el an,6,t,i,sis n,o s6to de tas transformcL-
ciones. sino fambfdn de Zas respzzesfas ladas por Zos grzzpos fnd£genas y
sus esfrnleg£as #enfe a za Joni"acids cozoniar, a frauds de za £':ferreza-
ci6n, entry !as fuentes arqueol6gicas e hist6ricas com,o obljetos de estudia
inseparabZes

No contexto de Angra dos Refs, &ea de interesse estrat6gico para a
metr6pole portuguesa, primeiro, e depois para o estado nacional, ha que
se distinguir o discurso oficial e normativo dos documentos escritos e a
pratica quotidiana que podia muito divergir das normas. A regiao possuia
um evidente valor estrat6gico, tanto em relagao ao mar, coma em relagao
a. comunicag5.o com o interior. Durante s6culos, por ali passavam os me-
tals das Minas e, depois, o cafe exportado e os escravos importados para a
lavoura latifundi6ria do vale do Paraiba do Sul. Os prop6sitos oficiais de
controle Cram, portanto, claros, mas tamb6m inevitfveis os mecanlsmos
das comunidades locais de subtrair-se a esse controle e, at6 mesmo, de
utilizar-se das estruturas materiais de dominag5.o para sua subversg.o, na
forma do contrabando e dos atom ilegais de todd tips, praticados sda pdas
comunidades como polos poderosos do momento, em uma sociedade patti
arca[.]i neste contexto que se inserem as construg6es hist6ricas encon-
tradasa
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Vestigios de edificag6es de periodos distintos na praia do Velho ja.
haviam fido identificados desde 1990, encontrando-se estas nas
proximidades e sobre parte do sambaqui. Anflise de fotografias a6reas
indica que, nas d6cadas de 1960 e 1970, apenas a edi$cagg.o do s6culo XIX
sobre parte do sambaqui ainda existia, que segundo informag6es era
habitada por um morador local de nome Mlanoel, apelidado de Velho

O interesse pda ocupagao colonial nas proximidades de Piraquara
inicia-se na segunda metade do s6culo XVlll, quando encontramos
solicitagao de carta de sesmaria na area do rio Mambucaba e a construgao
de uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosario pr6ximo a foz do
mesmo rio. De acordo com a carta de sesmaria do Padre Francisco da
N6brega, administrador do Aldeamento de Nossa Senhora da Guia
(Mangaratiba), este adquiriu terras em Piraquara para construgao de
uma engenhoca (1797), sendo estes contiguas as de sua fazenda na
mesma regiao. No 1evantamento documental no Arquivo Paroquial de
Angry dos Reid surgiu tamb6m a indicagao de uma fortificagao em
Piraquara em fins do s6culo XVll, tamb6m mencionada por Hon6rio Lima
([1889] 1974) e A]ipio Mendes(1970). A exist6ncia de uma forbificagao
igualmente aparece na toponfmia, constatando-se uma das extremidades
da enseada da Piraquara como ponte da Fortaleza.

Informagao tamb6m significativa obtida atrav6s das cartas de ses.
marias, tanto na Piraquara:' (1797) homo ao lado delta. em ltaorna
(1804), sio as indicag6es de pontas de arpuar e arpoador, termos indicati-
vos da pesca da baleia na regiao, provavelmente um empreendimento jS.
estabelecido ha alguns anos, provavelmente contemporaneo a forti$icaga.o
As armag6es sempre se estabeleciam em entradas de baias, enseadas de
f aol acesso, pr6ximas a fortificag6es, de forma a ter protegao do vento sul
e de ataques piratas. Segundo Ellis (1968), teria existido uma cede de
empreendimento baleeiro localizado na ilha da Gip6ia, pr6xima a entrada
da baja da Ribeira e, portanto, fronteiriga a Piraquara. Como tamb6m
encontramos uma outta armagao de baleia na primeira d6cada de s6culo

' Teodoro Sampaio, 0 7'upf na Geogra/ia .NtzcfonaZ, Sio Paulo, Editora Nacional
1987, piracuara, "o pescador".
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XVlll na Marambaia, mantendo-se nesta atividade por todo o s6culo
XVlll e, provavelmente, durante alguns anon no s6culo XIX

A vulnerabilidade desta area do literal fluminense exigiu constan-

tes esforgos das autoridades da cidade do Rio de Janeiro. A intensificagao
da exploragg.o aurifera nas regimes de Sio Paulo e de Minas Gerais tornou
os caminhos do sul fluminense, ao mesmo tempo, eficientes para o escoa
mento do ouro legal e ilegal. O interesse e a importancia delta regiao pa-
ra os ftanceses podem ser observados em deus mapas estando sempre as-
sinalados a cidade do Rio de Janeiro, Parati, llha Grande e Marambaia,
com detalhes do relevo, locals para abastecimento e construg6es existen-
tes na regiao

Na primeira metade do s6culo XVlll, vgrias sio as consultas ao
Conselho Ultramarino e correspond6ncias do Governador Gerd do Brasil
relatando perseguig6es a navios piratas franceses, as necessidades de ha-
ven no Rio de Janeiro um navio guarda-costas e meios para evitar que os
franceses se hospedem na llha Grande.

Entre as medidas tomadas pelo governs do Rio de Janeiro para

impedir as agnes de piratas encontra-se a construgao de fortificag6es e
vigils em vfrios pontos do litoral fluminense, inclusive na llha Grande

Entre estes se encontra a fortificagao da Piraquara, cujo levanta-
mento dos vestigios arqueo16gicos confrontou-se com a dificuldade de i-
denti$icagao devido a intensa dinimica dos sedimentos no morro da Pita
quara, das modificag6es na praia do Guariba decorrentes de movimento
de sedimento na d6cada de 1980 e agnes antr6picas at6 os dias atuais. De-
vemos lembrar que fortificagao, como um termo gen6rico, encerra em sl
diferentes tipos de obras para defesa militar. Ja o termo fortaleza, presen-
te na toponimia local indica a exist6ncia de baterias instaladas em obras
independentes. Cabe esclarecer que baterias tanto podem apresentar-se
no interior de um forte ou fortaleza como de forma isolada, armada com
algumas pegas de canh6es e geralmente composta de apenas um muro de
pedra ou de terra. Os documentos referentes is estrat6gias de defesa do
litoral referem-se a instalagao, a16m das baterias, de faxinas e vigias. As
faxinas correspondem a preparagao e revestimento com paul curtos ou
ramos dos taludes ou dos parapeitos de baterias, de forma a protegerem a
artilharia.
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A instalagao de estruturas de defesa no litoral tinha por base os
pontos favorfveis ao desembarque de invasores eventuais, como 6 o faso
de Piraquara, uma enseada bem protegida e com ggua potavel. Dentre as
orientag6es de Luiz SerrAo Pimentel(1665) para construgao de fortificag6es,
as mais tenazes eram as que "sem serem revestidas de muralha de pedra e
cal" tornavam-se mats seguras e defensaveis, por6m nunca deveriam ser
estabelecidas sem as "pragas baixas" (Barreto, 1958; Tavares, 2000).

Na enseada de Piraquara constatamos a exist6ncia de estruturas
arqueo16gicas em pedras sob a forma de muretas, alicerces e outras ja
desfiguradas pelo tempo, ao navel do mar e em diferentes curvas de navel
no morro, em pontos com major visibilidade do mar.

Jlf fn o#'.;i-H

#.\
h.Uiir.1lL1l:hr mEI

Pt '. -d:,u Guadta
+

Ao navel do mar, estas muretas ou alicerces encontram-se localiza-
dos em amboy os ladas da praia do Velho, permitindo uma boa visio da
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enseada e ao mesmo tempo, a posigao de artilharia impediria ou dificulta
ria o desembarque. Assim, identificou-se no lado direito da praia um mu
ro de pedras (4), que embora estqa impactado pda construgao da Marina
pode-se ainda observer uma extensio de 4,90 metros, tendo 90 centime
trod de largura e 1,70 metros de altura, orientado para Nordeste

No 1ado esquerdo da praia, nas proximidades do polidor C, observa-
se um muro de pedra com setores retilineo e c6ncavo (6), com diferentes
alturas. em conformidade com o relevo do local. O muro apresenta uma
extensio de aproximadamente 19 metros, altura variando de 1,30 metros
a 50 centimetros, formando sobre este uma plataforma. A orientagao Nor-
te 6 predominante e Oeste em sua extremidade. Este muro encontra-se
alinhado com a edificagao do s6culo XVlll, a uma distfncia de 24 metros
Dente ponto tem-se o controle de qualquer desembarque na praia. A pros-

39



Naltci Vieira de Oliveira e Pedro Pat!!o A. Feta.ri

pecgao realizada no seton maid alto e retilineo indicou uma camada hQmi-
ca com cerca de 20 cm, solo argiloso onde apareceram alguns pequenos
fragmentos de lough bianca at6 a profundidade de 40 cm.

n
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Ainda do lido esquerdo da enseada e no mesmo navel do muro descri-
to acima, distaste deste circa de 150 metros, identiflcou-se uma base de
pedras, bem coma alinhamentos de pedras e muros de arrimo de pedra(14)
A limpeza da &ea e as prospecg6es permitiram identificar doin niveis de

Uma base de pedra com 12 metros de comprimento e 5 metros de
largura, impactada pelo tempo e
por agro antr6pica; sobre este, ves-
tigios de uma construgao que pda
aus6ncia de fragmentos de tijolos e
telhas, teria fido uma casa de

tampa coberta por pasha, com parte
de seu pico em pimento, delimitada
por pequenos blocos de pedro
alinhados, alguns destes apro-

veitados da construgao maid antiga. Para contengao, distance cerca de 2
metros delta edificagao, junto ao mar, ha um muro de arrimo de pedro.

\
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O posicionamento de bases de defesa ao navel do mar tamb6m pode
ser observado nas proximidades da praia do Guariba:', area mats interna
da Piraquara, embora deva ser assinalada que este se encontra totalmente
alterada devido a deslizamento de sedimento na d6cada de 1980. Em uma
pequena praia no lado esquerdo podemos observar um muro de pedra (2)
bem pr6ximo a praia e ao Indo de um canal de drenagem. O muro de arrimo
em L. com cerca de 7 metros de frente e I metro de altura, formado uma
plataforma e, sobre etta, distante cerca de 1,50 metros, um outro muro.

N
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Planta baixa

0 1 2m

Frente para o mar

Praia
plataforma

Vista lateral esquerda

Teodoro Sampaio, O Tzzpf na GeograPa .ZVacfonaZ, Sio Paulo, Editors Nacional
1987, p. 239, guariba, "individuo reid, pasta de macacos'
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Na outta extremidade da Piraquara, ou sda, na punta da Fortaleza
(18), a beira mar, sobre afloramento rochoso, encontra-se uma plataforma
de pedras de base retangular, tendo sua parede voltada para o mar com I,
55 metros de altura e espessura que varia de 60 a 70 centimetros. Junto a
asta, em sua parte posterior observa-se uma area de descarte alimentar
com grande quantidade de moluscos, similar aos sambaquis. Dente ponto

dem-se visualizar embarcagdes que passed entre Angra e a ilha da Gi-

p6ia, enquanto que, na Ponta Grosse, a outta extremidade da Piraquara,
visualize-se a entrada por Paratie as embarcag6es que contornassem a
ilha da Gip6ia. Esta edificagg.o encontra-se em propriedade particular
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Na enseada de Piraquara de Fora, em niveis mats elevados encon-
tramos, alternando-se espacialmente com as bases ao navel do mar, outras
estruturas de alinhamentos de pedras, sempre pr6ximas a matac6es. Do
lado direito da praia, a 10 metros do navel do mar, uma estrutura de ali-
nhamento de pedras duplas em L (3), tendo 9,60 metros de comprimento,
formando uma plataforma, orientada para Nordeste. Ap6s a limpeza da area

Trincheira
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foi realizado um trancept na parte externa e ao longo de seu comprimento,
bem homo uma quadricula de 2x2 m foi demarcada em seu interior. O solo
argiloso encontrava-se muito compactado, apresentando apenas na parte
interna da estrutura reston de carv6es esparsos localizados, bem homo
cultura material entre 15 e 30 cm de profundidade. Pr6ximo a estes foram

encontrados fragmentos de ferro, uma angola metalic4, :um .bobo e uma
moeda do Primeiro Imp6rio. Todos estes objetos encontravam-se no seton
onde havia carve.o esparso

No 1ado esquerdo da praia do Velho, a 20 metros do navel do mar, a-
parecem diversas estruturas com pouca distancia entre si. Na primeira de-
lis podem-se observar dubs estruturas de pedras, dado a lado, orientadas
para o Norte. A tenor destas, com 4,60 metros de comprimento, euros de
pedras superpostos totalizando 1,20 metros de altura, encontra-se ao Indo
de um grande bloco de granito (7), A outra estrutura corresponde a uma
base retangular com circa de 7 metros de comprimento e 6 metros de largu-
ra (8). Este apresenta um alinhamento simpler de pedra distante I metro
de um alinhamento duplo com 50 centimetros de altura no seu lado $'ontal.
No seu lado esquerdo alguns bIoGas de pedro indicam ter existido uma con-

e, no lado direito ainda se observe parte de um alinhamento de pe-
dras com 50 centi-
metres de altura. As

prospecg6es nestas
estruturas eviden-

ciaram, na de maior
dimensa.o, um solo
altamente compacta-
do e rico em min6rio

de ferro, apresentado
formato que lembra
encaixe de alguma
pegs. Nio muito
distante deltas

estruturas, h6. um outro alinhamento simpler de pedras de aproximada-
mente 3metros, tamb6m associado a um grande bloco de granito, formando
um pequeno patamar, orientada para o Norte (9).
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Um outro alinhamento dimples de pedras encontra-se em um gran

de plata, tamb6m associado a um grande matagao (IO).
De forma diferen-

I .I.a .. jA

te das demais, este alinhamento encontra-se orientado para o.plata, .onde
vemos uma grande quantidade de rochas, sem uma visibilidade direta do
mar. Etta estrutura apresenta-se com aproximadamente 3m de compri-
mento, orientado para Sudeste. Nio muito distante dente observa-se um
circulo de pedro amontoadas, coberto por vegetagao, com circa de 1,50
metros de di6.metro (12).
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Seguindo a direita do circulo de pedras citado arima, localizamos
outros alinhamentos de pedra entre bambuais (13), reaproveitados para
constru96es recentes, orientados para NE, com cerca de 4 metros de com-
primento, de onde se tem a vista de toda a enseada da Piraquara de Fora

N

\

0 1 2m

Da mesma forma observamos tats vestigios em navel mats elevado
na parte interna da enseada da Piraquara de Dentro. Uma edificagg.o do
s6culo XIX, reaproveitada nos 61timos anon e abandonada, foi construida
sabre um grande patamar circundado por um euro de arrimo de cerca de
25 metros de comprimento, tends um outdo ao lada, cujos blocks de pedra
parecem mats antigos dos que foram utilizados na casa (1). Tail euros de
pedras encontram-se pr6ximos a grander matac6es e possuem 6tima visio
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de toda a enseada. O local foi visitado por n6s, mas somente um levanta-
mento de superficie p6de ser feito, pois a area encontra-se fora dos limited
da Eletronuclear e desconheciamos o proprietario.
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As construg6es ao navel do mar parecem corresponder i.s baterias
de terra formando as denominadas "pragas baixas", complementadas pda
agro de baterias em navel imediatamente superior, pois todas permitem
uma boa visualizagao da praia e uma distancia para bro. Jg nos niveis
maid alton, ou sqja, no alto do morro da Piraquara, a linda de visada com

um alcance quito maior e a presenga
de outros tipos de estruturas parecem
indicar as chamadas vigias. Assim,
em um dos pontos privilegiados com
vista para a bala de llha Grande, po-
de-se visualizar qualquer embarcagao
que entre por Parati. Nesta g.rea en-
contramos pr6ximo a grander mata-
c6es um alinhamento de pedras du-
plas, com cerca de 12 metros de com-
primento (11). Junto aos matac6es, em
sentido contrfrio ao alinhamento. ob-

servamos superposigao de pequenos
blocks, o que sobrou do que deve ter
fido uma pequena mureta, fechando
em parte o acesso ao interior dos ma-
tac6es.

©
--b- N
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No mesmo navel, mas em local de 6tima visada do mar, no caso da
pr6pria Piraquara at6 seu outdo extremo, onde se localiza a porta da For-
taleza. encontrou-se um antigo porno de farinha ja totalmente alterado

pele tempo (15). Uma outra estrutura de pedras amontoadas em circulo e
alinhadas ja totalmente degradados pelo tempo e outros agentes pode ser
observada entre a ponta da Pitanga e a Ponte Grosse (17), local prova-
velmente tamb6m utilizado como vigia, pois possibility 6tima visibilidade
do mar e possibilidade de sinalizagao para a fortificagg.o na Ponta Leste.
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Apenas dual areas de descarte de reston alimentares forum identi-

ficadas e parecem estar relacionadas algumas das baterias e vigils da
forti6icagao de Piraquara. homo ja foi citado anteriormente, junto a bate-
ria de terra da Ponta da Fortaleza observamos uma area com grande
quantidade de moluscos, ossos e peixes. Ao navel do mar, na enseada da
Piraquara de Fora, observamos no barranco outra area de descarte com
reston malaco16gicos, principalmente St70mbzzs pugfZfs (Linnaeus, 1758) e
Asfraea oZHarsff(Philippi,1846), fragmentos de lough e cerimica colonial
(16), provavelmente relacionados is vigils do morro da Piraquara

Piraquara homo fortificag5,o

As estruturas descritas indicam que no local foram construidas as
denominadas faxinas, representadas pelos alinhamentos dimples de pe-
dra, baterias de terra e vestigios de ocupagao referentes aos vigias. A dis-
tribuigao deltas estruturas por todd a enseada, por6m independentes, o
que garantia sua melhor defesa 6 o que se denomina como fortaleza. Em-
bora o levantamento tenha se concentrado maid na enseada da Piraquara
de Fora, a concentragao de estruturas defensivas demonstra que etta en-
seada bem abrigada deveria ser procurada por embarcag6es estrangeiras.
Estas baterias de terra e vigias nio garantiam a destruigao do inimigo
casual, tinham por objetivo dificultar o desembarque e causar "embara-
gos" que permitissem a Vila de Angra dos Reis o tempo necessfrio para a
organizagao de sua a defesa em caso de ataque estrangeiro.

De acordo com a correspond6ncia de Luiz Vahia Monteiro (1726) fo-
ram instaladas vfrias pegas de artilharia de pequeno calibre em diversas
enseadas e locais propicios ao desembarque de navios estrangeiros. Em
Angra dos Reid, Hon6rio Lima (1889) menciona fortiHlcag6es em Tucup6,
Piraquara e Ponte do Leste, assim homo parece ter existido baterias e vi-
gias em ilhas adjacentes as cidades de Angra e Parati

Piraquara encontra-se na entrada da baja da Ribeira, se contra-
pondo ao forte da Ponta Leste, o que permitia sinalizagao entre seus ocu-
pantes. Da mesma forma que na Ponta do Leste, os vestigios da fortifica-
gao encontram-se em diferentes niveis no morro da Piraquara de Fora,
tendo nas paredes de pedro pr6ximas ao mar o inicio para a subida i.s
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baterias e vigils, dispostas em locais que permitiam a visualizagao das
embarcag6es que chegassem pele Leste ou Oeste. l
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Arqueologia Publica

Nos 61timos ands, a Arqueologia tem entrado atuado de maneira
dada vez maid intensa tem em vista o pablico leigh, as comunidades en-
volvidas pda pesquisa arqueo16gica. Desde a fundagao do World .Archaeo

ZogfcaZ Congress (1986), a dimensgo publica da discipline passou a ocupar
lugar de destaque. No Brasil, a Arqueologia Publica foi in)pulsionada pelo
fim do regime militar, pda legislagao de protegao ambiental e cultural e
pele conseq&ente envolvimento dos arque61ogos com as populag6es:s. Nes-
te mntexto, a pesquisa arqueo16gica foi concebida homo parte de uma pro-
cesso de interagao com a populagao local, no sentido estrito dos habitan-
tes, e em termos maid amplos, dos visitantes das redondezas e de alhures.

Durante as dual primeiras etapas de campo delinearam-se as li-
nhas de atuagao arqueo16gica no sino, a fim de preservar, estudar e socia-
lizar os vest£gios materiais, aproveitando-se as constantes visitas do fre-
qtientadores da Marina. A implementag5.o do projeto de Arqueologia Pu-
blica, por motivos alheios aos interesses arqueo16gicos, sera realizado a-

inda no primeiro semestre de 2005. Por6m, as diretrizes encontram-se ja
definidas, aguardando a visita em campo da arquiteta e arque61oga Maria
Clara Migliacio para a efetivag5,o das estruturas arquitet6nicas definidas
pelo projeto

gees. O projeto de arquitetura deverf ser implantado no conjunto do setor
escavado do sambaquie edificagao do s6culo Xylll

A &'ea escavada do sambaqui deverg ser cercada por madeira tra-
tada quimicamente, de forma similar ao que foi feito no Sambaqui da Bei-
rada, em Saquarema, tendo em seu entorno uma pasgarela que permita
uma melhor circulagao do ptlblico, ja que o terreno 6 muito indinado.

=t.:TU=:£':H'H%U:'£ml::::£:;:b£b2zS'£'hHg:
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A construga.o do s6culo XVlll ao lada do sambaqui sera incluida na
preparagao da area para visitagao. Para tal, deverg ser removido o ba-
nheiro construido sabre etta, recebendo uma cobertura em telha canal
com estrutura em madeira, de forma a estabelecer um ambiente propicio

para exposigao de pain6is, palestras e oficinas de trabalho para visitantes
As trilhas servo sinalizadas com places em madeira (baixo relevo),

indicando a localizagg.o e informag6es das estruturas arqueo16gicas hist6-
ricas expostas no conjunto do sambaqui. Os conjuntos de Polido-
res/Amoladores, devergo receber sinalizagao, atrav6s de places em madei-
ra tratada, de forma a conscientizar os visitantes para preservagao das
marcas de polimento.

Plano da Praia do Velho

[] Setoros escavados

[] Editicag6es atuals

original do Sambaqu

E::] Passarela de madeira
ta de madeira

dares -Amoladares
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Conclusio

O estudo arqueo16gico dos sitios na area de atuagao da Eletronucle-
ar, ainda em deus inicios, ja permits observar a riqueza da culture mate.
dal, tanto em termos pr6-coloniais como hist6ricos. A imports.ncia extra.
t6gica da g.rea, durante os Qltimos s6culos e at6 o presente, explica a mul-
tiplicagao de vestigios relacionados ao controle militar da area, assim co-
mo a variedade de praticas socials a des associados. O interesse da popu-
lagao local, ja despertado, podera ser concretizado com um programs de
Arqueologia Publica em andamento, com a participagao ativa da cidada.
nia. A continuidade das pesquisas e das agnes podera revelar aspectos
adicionais da Hist6ria do Brasil, ainda pouco explorados pele estudo da
cultura material, e aprofundar a participaga.o social na interpretaga.o e
uso do passado
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providencias tomadas para os perseguir. AHU-Baja, cx. 6, doc. 116.
AHU.ACLCU.005, Cx. 7, D. 590.

Bahia, 12 de abril de 1712. Carta do governador-gerd do Brasil Pedro
de Vasconce[os ao rebID. Joio V] informando sobre as nous francesas que
foram a llha Grande. AHU-Baja, cx. 6, doc. 116. AHU:ACLCU.005, Cx.
7. D. 590
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Lisboa a 13 de janeiro de 1717. ProvisAo passada a Paullo Luiz da
Game sobre contrato da pescaria das baleias nas Armag6es da cidade do
Rio de Janeiro e da hlarambaia. Arquivo Nacional, Funds Governadores
do Rio de Janeiro, c6d. 77 . V. 24

Bahia, 16 de Agosto de 1721- Carta do vice-rene governador-gerd do
Brasil Vasco Fernandes Cesar de Menezes para o governador do Rio de Ja-
neiro Aires de Saldanha de Albuquerque sobre: recebimento de cartas,
tranquilidade das minas, com a remessa de um destacamento, a chegada da
hots, despesa dos soldados e navio &'anc6s que se achava na llha Grande.
AHU-Bala, cx. 12, doc. 4 e 5; AHU ACLCU.005, Cx. 15, D. 1244

Bahia, 28 de fevereiro de 1724. Carta do vice-Tele capitao-general do
Brasil, conde de Sabugosa, Vasco Fernandes Cesar de Menezes ao [gover-
nador do Rio de Janeiro] Aires de Saldanha de Albuquerque recomendan-
do que remeta para a Bahia a familia do frances Joio Borguignon e os
sous bens que se Ihe seqtiestraram na lILa Grande. AHU-Bala, cx. 16,
doc. 9. AHU.ACLCU.005, Cx. 18, D. 1631

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1726. Carta do Governador Luiz
Vahia Monteiro, sobre a fortinicagao e construgao dos quart6is da llha
Grande. Publicagao do Archive Nacional, volume XV, 1915.

Lisboa, 9 de julho de 1727. Provisio r6gia pda qual se louvou o Gover-
nador Luiz Vahia Monteiro pdas medidas que tinha tornado para defesa
das Vilas de Paratie Angra dos Reid. Publicagao do Archivo Nacional,
volume XV, 1915
Lisboa, 24 de novembro de 1730. Consults do Conselho Ultramarino,
acerca da informagao enviada pelo Ouvidor gerd do Rio de Janeiro sobre
as obras da Fortificagao da llha Grande. Publicagao do Archivo Nacional,
volume XV, 1915.

Documentos da Cfmara da Villa de Paraty, com relagao aos Fortis,
Quart6is e Guarnig6es Militares, no periodo de 1823 a 1850, transcritos e
organizados por RAMECK, M.J. & MELLO, D. (org.) na obra .Rotefro .Do-
cumenfaZ do Alert;o PdbZfco de Parafy, .280.Z-.2883, Cfmara Municipal de
Parity, Instituto Hist6rico e Artistico de Parity, 2004.
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Informe sobre os resultados parciais da pesquisa, publicado no
Society /b/' .Hlsfoz-ical A)-chaeoZogy .2VewsZetfez ', Fall 2004, 37,3, pp.
18-19, por Pedro Paulo A Funari.

Archaeology at Piraquara, Angra dos Refs, Rio de Janeiro, Brazil:
The Nuclear Power Company EZetronzzcZear, has been funding archaeo
logical research in the area under its direct concern, at Piraquara, Rio de
Janeiro State, Brazil. The archaeological work has been carried out by a
team lead by Professor Nana Vieira Oliveira, director of the Laboratory
for Biological Anthropology, Rio de Janeiro State University (UERJ), in
association with the Center for Strategic Studies, Campinas State Uni-
versity, in a joint project. The study of documentary evidence is going on
at the same times as the fieldwork. Three six week seasons are planned
from January 2004, the second one currently under way at July 2004.
Eighteenth century documents refer to the fortification of this coastal
area and later nineteenth century documents refer to three main forts at
Angra dos Reid: Piraquara, Ponte do Leste (nowadays Forte do Leme),
and Tucup6. Aerial photographs have also been studied, particularly
those prior to the building of the Nuclear Power Station, dated up to the
1960s. Luiz Vaia Monteiro in the early eighteenth century reports mili-
tary outposts against constant Pirate attacks at Angra dos Reis and
Parati. These documents suggest that in the small fortifications native
Amerindians were stationed and several Indian townships or aZdeamen
fos are mentioned, such as Sio Francisco Xavier, Santugrio Mariano. Al-
deia dos indios da Marambaia. There are repeated references to genffos
(Indians), rogan de /adios (fields cultivated by Indians) and to the wide-
spread use of Indian labor force in the area, especially the Guaianf Indi-
ans. French are mentioned, including an obscure French consulate at
Manducaba, in the same area. The fieldwork has found in the first season
several prehistoric and historic sites and the second season going on as
this report is written has been producing new archaeological evidence on
the multiethnic historical settlement in the area. A series of small fortifi-
cations have been identified, well in tune with the recommendations by
]l)ortuguese strategists that small defensive and observation positions
should comprise a mix of elevated and lower area positions, what Serrio
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Pimenta, in his Arte de Forff#car(How to build fortifications) in the
1660s, called .prafas bafxas e prczfas aZfas. At Piraquara, several small
buildings have been identified in both elevated positions, in order to con-
trol visually the movement of boats and ships entering the bay, and at
sea level. The whole area is known to have several shipwrecks and the
Center for Undenvater Archaeology (BEANS/NEE/UNICA:MP) under his
director, Doctor Gilson Rambelli, is taking part of the fieldwork, and aims
especially at identifying slave shipwrecks for a future underwater exca
vation. The whole archaeological fieldwork is considered in a public ar-
chaeology approach, and during the 6leld season pupils, teachers and the
general public receive special attention. Professor Oliveira leads an inter-
active program, comprising not only lectures, but also the discussion with
the overall community on the future use of the archaeological sites, in
order to foster the appropriation by ordinary people of their own archaeo.
logical heritage. In tune with UNESCO's emphasis on cultural diversity,
the archaeological action is keen to stress the multiethnic character of
historical settlement in the area, where Indians, Portuguese, Africans,
and other peoples intermingled for centuries.
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