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MARTINS SARMENTO E A ARQUEOLOGIA 
PORTUGUESA DOS ANOS SETENTA E OITENTA 
DO SECULO XIX 

Francisco de Sande Lemos 

1. Decorreram cento e sessenta e dois anos des de 0 nasci
mento de Francisco Martins Sarmento, e cento e dois desde a 
sua morte. A sua personalidade, a sua vida, a sua obra, 0 seu 
percurso institucional e intelectual, sao conhecidos. Numerosos 
textos foram-Ihe dedicados. Autores como Alberto Sampaio, 
Leite de Vasconcelos, Ricardo Severo, Mario Cardozo, subscre
veram incisivas notas biognificas sobre Martins Sarmento, sali
entando este ou aquele aspecto da sua vida ou obra, ou sinteti
zando os aspectos mais marcantes. 

Nao temos a ambic;ao de acrescentar nada de novo. Nesta 
cerimonia evocativa apenas pretendemos recordar 0 momenta 
historico em que Martins Sarmento se destaca como arqueologo 
e paleo-etnologo, reconstituir de forma breve a atmosfera de 
uma epoca. Lembrar, em breves palavras, a maneira decisiva 
como 0 ilustre vimaranense interveio na sua epoca, contribuindo 
para 0 avanc;o dos conhecimentos. 

Deste modo abriremos caminho para a subsequente confe
rencia da doutora Manuela Martins, que estabeleceni com ade
quado rigor e profundidade 0 contributo de Martins Sarmento 
como fundador dos estudos de Proto-Historia em Portugal, e 
como pioneiro da Paleo-Etnologia, uma disciplina de que hoje 
muito se fala. 
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2. Para reconstituir a epoca, e os contextos, em que Mar
tins Sarmento se afirma como investigador, dispomos de inume
ros dados. 

Mas, sobretudo, dois acontecimentos, ocorridos em 1877 e 
1880, sao privilegiados. 

o primeiro foj a Conferencia da Citania, celebrada em 
Maryo de 1877. 0 segundo a excursao dos participantes no Con
gresso de Antropologia e Arqueologia Pre-Historicas ao Norte 
de Portugal, a Braga e aCitfulia, realizada em Outubro de 1880. 
Pelos protagonistas, p los resultados, pela forma como decorre
ram, estes dois momentos simbolizam patamares diferentes no 
percurso de Martins Sarmento e da propria Arqueologia portu
guesa l . 

Mas, antes de entrarmos na evocayao mais pormenorizada 
desses eventos, lembremos, de forma sucinta, alguns factos pre
cedentes que prepararn a decada de Duro da nossa arqueologia, a 

. que decorre entre 1875 e 18852 . 

Concluida a guerra civil, terrninada a ditadura de Costa 
Cabral, 0 nosso pais entra numa fase de estabilidade a que se deu 
o nome de Regenerayao. Eneste contexto socio-politico que se 
lanyam as primeiras iniciativas com repercussoes directas na edi
ficayao de urn novo saber sobre 0 passado longinquo. Em 1847 
funda-se a Sociedade Arqueologica Lusitana, destinada a explo
rar as ruinas romanas de Troia; em 1856 cria-se a· Comissao dos 
Trabalhos Geodesicos; em 1857 a Comissao dos Trabalhos Ge
ologicos; em 1858, estabelece-se 0 Curso Superior de Letras de 
Lisboa; em 1859 reforma-se a Escola Politecnica; em 1863 fun-

I A estes acontec imentos, aConferencia celebrada em Briteiros em 1877, e a 
excursao a Braga e Briteiros de participantes na IX Sessao do Congresso de 
Antropologia e Arqucologia Pre- l-list6ricas dedicamos dois artigos: ( ... ) Para 
esses artigos e para a numerosa bibliogra ft a e iconografia, neles citadas re
metemos os leitores interessados em aprofundar a materia. 

2 Sobre a hist6ria da arqueolog ia nos seus prim6rdios, na segunda metade do 
secuJo X1X, e lab ramos dois artigos para os quais remetemos: (LEMOS) 987 e 
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da-se a Associar;ao dos Architectos, a que posterionnente (1 872) 
se juntariam os Archeologos Portugueses. Ou seja, uma malha, 
uma rede institucional, a partir da qual diversas personalidades, 
com diferente fonnar;ao e origem, principiam a construir urn 
novo conhecimento sobre 0 passado longinquo. Entre essas per
sonalidades destacam-se os pioneiros Francisco Pereira da Costa 
(1809-1889) e Carlos Ribeiro (1813-1862). 

A sua motivar;ao ideologica e 0 romantismo, 0 misterio 
das origens, 0 fascinio das ruinas. Mas, os resultados concretos 
comer;am a somar-se. Nos anos que decorrem entre 1875 e 1885, 
as sementes lanr;adas durante as decadas anteriores frutificam. 
Fundam-se novas instituir;oes, criam-se revistas, publicam-se 
obras de vulto, multiplicam-se os polos de actividade. 

Todo este movimento e liderado por uma nova gerar;ao, 
nascida nos anos 30. Entre os novos polos da investigar;ao em 
desenvolvimento, destaca-se a cidade de Guimaraes. Entre os li 
deres desse processo avulta Martins Sannento. 

A Conferencia da Citania e 0 momento em que se reco
nhece 0 impacte do projecto iniciado do is anos antes, com as es
cavar;oes de Briteiros. Vamos evocar alguns aspectos dessa Con
ferencia, a primeira que se celebrou no nosso pais exclusiva
mente dedicada a temas de Arqueologia. 

3. Sensibilizados pelos dois albuns de fotografias, que 
Martins Sannento organizara e enviara ao Instituto de Coimbra e 
it Sociedade de Geografia de Lisboa, bern como por diversos ar
tigos said os a lume em jornais do Norte e do SuI, eruditos d 
Porto, Coimbra e Lisboa, acolheram com entusiasmo uma inici
ativa conjunta de Albano Belino (1818-1903) e Martins Sar
mento, para celebrar uma conferencia na Citania. 

Martins Sarmento e 0 antiqu<irio de Braga almejavam, com 
esta reuniao, encontrar respostas para determinadas questoes de 
ordem paleo-etnologica, cultural e cronologica, que tinham re
sultado das escavar;oes levadas a efeito no Monte de S. Romao 

MARTINS SARMENTO E A ARQUEOLOGIA (..) DO SECULO XIX 11 9 



: 

l 

l 

REVISTA DE 

GVIMARAES 

desde 1874. Para tal pretendiam congregar in loco, os mais con
sagrados erudi tos da epoca. 

Prevista para ter lugar no Outono de 1876, devido ao mau 
tempo, a reuniao foi sucessivamente adiada, ate que se concreti
zou em Junho de 1877. Faltaram alguns nomes de peso como 
Alexandre Herculano ou Adolfo Coelho. Estiveram, no en
tanto, presentes figuras como Possidonio da Silva (nascido em 
1806, falecido em 1896, fundador e Presidente da Real Associa
c;:ao dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses), Augusto 
Soromenho (n. 1834, m. 1878, erudito, professor do Curso Su
perior de Letras, figura algo polemica); Antonio de Sousa 
HOlstein (n. 1838, m. 1878, Marques de Palmela, inspector da 
Academia das Belas Artes, erudito empenhado em reformar 0 

ensino da Historia da Arte e em criar estruturas oficiais de defe
sa dos monumentos artisticos e arqueologicos); Teixeira de 
Aragao (n. 1823, m. 1903; Cirurgiao-Mor do Exercito e numis
mata, membro da Academia de Ciencias), Luciano Cordeiro (n. 
1844, m. 1900, funcionario publico e Secretario Perpetuo da So
ciedade de Geografia de Lisboa); Filipe Simoes (n. 1835, m. 
1884, reorganizador do Museu do Cenaculo em Evora, Lente de 
Medicina na Universidade de Coimbra, fundador do Instituto de 
Coimbra e do respectivo Museu). 

A visita it Citania, os brindes durante 0 lanche, servido in 
loco, 0 jantar e baile em Guimaraes, a reuniao cientifica na bi
blioteca de Martins Sarmento, foram minuciosamente registados 
pelos jornalistas da imprensa de Guimaraes, Braga e Porto. 

Para todos a Conferencia foi urn sucesso, e como tal des
crita ou recordada. 

No entanto, se do ponto de vista social 0 exito da reuniao 
foi indiscutivel, ja no que diz respeito aos seus resultados cienti
ficos, Martins Salmento ficou desapontado. As quest5es apre
sentadas ficaram sem respostas. Os sabios, como entao se dizia, 
de Coimbra e Lisboa, nao possuiam conhecimentos suficientes 
para interpretar as ruinas e os objectos. 

De facto, se a Con 
Sarmento como estudioso 
ros como ponto de referer 
ologia portuguesa em pro 
pacto cientifico do trabalh 
devidamente apreciado e 
1880. 

4. Numa manha soa 
8 de Outubro de 1880, ur 
portugueses e estrangeiros 
ram a encosta sui do Mont 
da IX Sessao do Congress 
-Historicas, celebrada em 
Portugal. Entre os nacioni 
Delgado, Estacio da Veig 

Andrade Corvo (nas 
cial do Exercito, professor 
representava a cultura ofi( 
lheiro de Estado, Ministr( 
gundo 0 "Antonio Maria" 
Pinheiro): "Documento de 
que e possi vel em Portug 
mesmo individuo urn mini 

Ja Nery Delgado (n. 
nheiro e geologo) e Estal 
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tendo desempenhado urn 
queologia portuguesa. 
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Comissao Geologica e de 
temas de quaternario, ne( 
inurn eros trabalhos que de 
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iniciador de prospecc;:5es 

MARTINS SARMENTO E A ARQU[J120 FRANCISCO DE SANDE LEMOS 



REVISTA DE 


GYlMARAES 


De facto, se a Conferencia de 1877 consagrou Martins 
Sarmento como estudioso de antiguidades e a Citimia de Britei
ros como ponto de referencia obrigatorio (no quadro da Arque
ologia portuguesa em processo de gestayao), na verdade 0 im
pacto cientffico do trabalho de arqueologo vimaranense so seria 
devidamente apreciado e difundido alguns anos depois, em 
1880. 

4. Numa manha soalheira, ha pouco mais de urn seculo, a 
8 de Outubro de 1880, urn grupo de investigadores e eruditos, 
portugueses e estrangeiros, guiados por Martins Sarmento, subi
ram a encosta sui do Monte de S. Romao. Eram os participantes 
da IX Sessao do Congresso de Antropologia e Arqueologia Pre
-Historicas, celebrada em Lisboa, que visitavam 0 Norte de 
Portugal. Entre os nacionais figuravam Andrade Corvo, Nery 
Delgado, Estacio da Veiga e Joaquim de Vasconcelos. 

Andrade Corvo (nascido em 1824, falecido em 1890, ofi
cial do Exercito, professor de agricultura, dramaturgo e politico) 
representava a cultura oficial. Presidente do Congresso, Conse
lheiro de Estado, Ministro Honorario, Andrade Corvo era, se
gundo 0 "Antonio Maria" (0 corrosivo jornal de Rafael Bordalo 
Pinheiro): "Documento destinado a persuadir os estrangeiros de 
que e possivel em Portugal, ainda que esporadicamente, ser 0 

mesmo individuo urn ministro d'estado e urn homem instruido". 
Ja Nery Delgado (n. em 1835, m. em 1908, militar, enge

nheiro e geologo) e Estacio da Veiga eram investigadores da 
mesma gerayao de Martins Sarmento, nascidos na decada de 30, 
tendo desempenhado urn papel essencial na emergencia da ar
queologia portuguesa. 

Nery Delgado sera 0 continuador de Carlos Ribeiro na 
Comissao Geologica e deixara vasta obra, como estudioso de 
temas de quaternario, neolitico e megalitismo, para alem dos 
inumeros trabalhos que dedicou ageologia. 

Estacio da Veiga marcara a historia da Arqueologia como 
iniciador de prospecyoes sistematicas e dos estudos regionais, 
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vindo a publicar em 1884 os quatro volumes das Antiguidades 
Monumentais do Algarve, referencia indispensavel de todos os 
futuros estudos sobre 0 litoral sui de Portugal. 

Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) e mais jovem. Ad
mirador d , Martins Sarmento, 0 seu interesse sera progressiva
mente desviado da Arqueologia para a Historia da Arte. Foi, no 
entanto ele 0 tradutor para portugues de urn texto alemao, inti
tulado "Citania", assinado por Emilio Hubner e que mereceu 0 

conhecido e OpOrtilllO reparo de Martins Sannento "Observav()es 
aCitania do Sr. Emilio Hubner". 

Se estas presenvas eram significativas, nao eram menos as 
ausencias. Faltavam, na lista dos participantes portugueses, as 
personalidades mais destacadas que tinham estado na Citania, na 
anterior Conferencia de 1877. Augusto Soromenho e Sousa 
HOlstein tinham falecido em 1878. Faltaram Possidonio da Sil
v~ eixeira de Aragao, Filipe Simoes, Luciano Cordeiro. 

A ausencia destes nomes, que poderemos considerar como 
antiquarios ou amadores, e significativa. 

Entre 1877 e 1880, 0 trabalho de Martins Sarmento aban
donara a esfera do amadorismo, para entrar no campo da activi
dade cientifica. 

Mas regressemos ao grupo de congressistas que se deslo
cara a Briteiros, naquela acolhedora manha de sol. Na sua maio
ria eram estrangeiros, das mais diversas nacionalidades. Estavam 
representadas a Franva, a Belgica, a Alemanha, a Polonia, a Di
nanlarca, a Espanha e a Italia. 

No alto, admiraram a paisagem caracteristica do Minho e 
observaram em detalhe as ruinas postas a descoberto por varios 
anos de escavavoes. 

Em especial a Pedra Formosa, hoje depositada no Museu 
da Sociedade, mas na ocasiao ainda conservada no cimo de Bri
teiros no interior de uma das duas casas castrejas restauradas, 
provocou opinioes divergentes. Alguns congressistas, convenci
dos que se tratava de urn altar destinado a sacrificios humanos , 

122 FRANCISCO DE SANDE LEMOS 

R 

G 

chegaram a colocar a peso 
cando assim a maneira C0111 

o exame das ruinas 
materiais exumados, dispo 
figuravam apenas as mate~ 
Sabroso, 0 que permitiu ao 
a diferenva entre 0 univers 
indigena, pre-romano, exum 

Depois os excursioili 
temperador "lunch" servid( 

Nao conseguirnos ap 
Martins Sarmento. Par ce 
que 0 almovo servido em I 

Retemperados, os co 
desceram, retomaram as c 
directamente para a estav3 
pecial que os levaria de reg 

Desta visita nao fie 
que se diluiram com 0 tern 
breves, embora elucidative 
nala a passagem da excurs 
cias na imprensa local e na 

Diversos visitantes e 
em revistas especializadas, 
da CWinia de Briteiros e S( 

mais marcantes, pelo esti 
perspicacia das observavo 
relatorio aAcademia de B 
gresso de Lisboa. 

Num dos pontos des 
ilustres participantes no C 
gia e Arqueologia Pre-I-h~ 

Schlieman. 

MARTINS SARMENTO E A ARQUF 



REVISTA DE 

GVIMARAES 

chegaram a colocar 0 pescoyo na abertura da Pedra, exemplifi
cando assim a maneira como as vitimas seriam imoladas. 

o exame das minas foi completado om a observayao dos 
materiais exumados, dispostos em mesas de madeira. Alias, mio 
figuravam apenas os materiais de Briteiros, mas, tambem, os de 
Sabroso, 0 que permitiu aos congressistas apreender com nit" dez 
a diferenya entre 0 universo romanizado da primeira e 0 mundo 
indigena, pre-romano, exumado no segundo sitio. 

Depois os excursionistas foram obsequiados com urn re
temperador "lunch" servido in loco . 

Nao conseguimos apurar 0 menu do almoyo oferecido por 
Martins Sarmento. Por certo nao tera sido menos revigorante 
que 0 almoyo servido em 1877. 

Retemperados, os congressistas, cerca da 1 hora da tarde 
desceram, retomaram as canuagens e seguiram mmo a Braga, 
directamente para a estayao, onde os esperava urn comboi es
pecial que os levaria de regresso ao Porto e a Lisboa. 

Desta visita nao ficaram apenas as impressoes pessoais 
que se diluiram com 0 tempo, 0 manuscrito com os testem os 
breves, embora elucidativos, dos congressistas, a placa que assi
nala a passagem da excursao pelo Solar de riteiros, ou as noti
cias na imprensa local e nacional. 

Diversos visitantes estrangeiros publicaram em jornais, 
em revistas especializadas, as suas impressoes ac rca da viagem, 
da Citania de Briteiros e sobre Martins Sarmento. Urn dos t xtos 
mais marcantes, pelo estilo, pela riqueza dos apontamento e 
perspicacia das observayoes deve-se a Virchow. Parte d eu 
relat6rio a Academia de Berlim foi publicado nas aetas do Con
gresso de Lisboa. 

Num dos pontos desse documento Virchow, urn dos mais 
ilustres participantes no Congresso Intemacional de Antropolo
gia e Arqueologia Pre-Hist6ricas, compara Martins armento a 
Schlieman. 
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Virchow nao era urn sabio qualquer, urn erudito distraido 
do mundo e das coisas. Alemao, medico, professor de patologia, 
era muito conhecido quer pelos estudos de antropologia fisica 
quer pela participayao nas escavayoes de Tr6ia e de Micenas. 
Alem disso, Virchow desempenhava urn importante papel politi
co na conturbada Alemanha da segunda metade de oitocentos. 
Leader do Partido Liberal, foi urn dos principais opositores de 
Bismarck, Era, pois, uma personalidade europeia, cuja influencia 
se estendia muito para alem do campo cientifico ou erudito. 

E a comparayao que estabelece entre Martins Sarmento e 
Schlieman, possui urn significado muito preciso. 

Schlieman era uma figura lendaria. Alemao, homem de 
neg6cios, acumulara uma soberba fortuna, que tinha posto ao 
serviyo da Arqueologia. Apaixonado pel os poemas de Homero, 
financiou, promoveu e dirigiu as primeiras expediyoes que exu
maram as ruinas de Tr6ia, na Turquia e os tumulos micenicos, 
no Peloponeso. 

A comparayao estabelecida entre Sarmento e Schlieman 
por urn homem da dimensao intelectual de Virchow, da uma 
exacta ideia do impacto da obra e da figura do arque610go vima
ranense entre os seus contemponlneos. 

Urn outro visitante, mais novo do que Virchow, com 35 
anos de idade, Emile Cartailhac (1845-1921), representava 0 
Ministerio Frances da Instruyao Publica. Secretario do Museu de 
Hist6ria Natural de Toulouse, fundador (1869) da revista "Mate
riaux pour I'Histoire Naturelle et Primitif de I'Homme", era uma 
personalidade bastante conhecida. Muito activo, Cartailhac e as
sim descrito por Rafael Bordalo Pinheiro: "£ a archeologia na 
forma de pe de vento. No lugar para que ele olha os papeis esvo
ayam nas mesas e os f6sseis, dentro das suas vitrines, estreme
cern". 

As notas, que Cartailhac recolheu durante a sua visita a 
Citania, vaG ser utilizadas na obra que publica seis anos depois, 
e que constituira urn marco na Arqueologia peninsular, servindo 
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de compendio a varias gerayoes: "Les Ages Pre-Historiques de 
I 'Espagne et du Portugal" (1886). Neste livro Cartailhac refere
se directamente a Martins Sarmento: "ll y a dans Ie nord du 
Portugal, a Guimarlles, urn homme instruit et fortune, enthousi
aste et generaux, qui s'est devoue al'histoire de son pays. Mon
sieur Martins Sarmento, a la suite des fouilles tres considerables 
et habilement conduites, a mis au jour des mines de la plus haute 
importance. Les resultats de ses recherches vont nous permettre, 
elles aussi , de noter des liens positifs entre la peninsule, l' Italie 
et la Grece, de combler en partie l'intervale qui separe les temps 
protohistoriques de l'epoque romaine". 

Os testemunhos de Virchow e Cartailhac sao elucidativos 
e ilustram, por si mesmo, 0 impacto europeu da obra do arque6
logo vimaranense. 

5. Pertencendo a uma gerayao em que ainda predomina
yam os antiquarios, Martins Sarmento ultrapassou 0 limiar da 
erudiyao, para entrar no campo especffico do conhecimento ci
entifico, sendo pois necessario considera-Io como urn dos fun
dadores da arqueologia portuguesa, a par de Carlos Ribeiro, de 
Nery Delgado ou de Estacio da Veiga. 

Carlos Ribeiro e Nery Delgado, ampliando a linha iniciada 
por Francisco Pereira da Costa, possuiam uma formayao dife
rente. A sua perspectiva do passado e os seus conhecimentos 
passavam por intermedio da geologia. Os seus trabalhos sobre 0 

PaleoHtico e 0 NeoHtico de Portugal, nao podem ser desligados 
da vasta obra que dedicaram ao estudo da Geologia de Portugal. 
No quadro da arqueologia podem ser considerados os fundado
res dos estudos de Pre-Hist6ria. 

Pelo contrario 0 angulo de aproximayao e a perspectiva de 
Martins Sarmento radicam-se em conhecimentos derivados da 
Hist6ria Classica e da Etnologia. Se recordarmos que Martins 
Sarmento pertencia a uma gerayao anterior a Leite de Vascon
celos, considerado, talvez precipitadamente, como 0 pai da pa
leo-etnologia portuguesa, torna-se importante reter este aspecto . 
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REVISTA D E 

GVIMARAES 

Martins Sarmento nao foi urn amador com recursos, ou apenas 
urn arqueologo de campo. Nao [oi urn simples coleccionador de 
ruinas e peps, urn arqueologo descritivo, como ainda hoje tan
tos sao por incapacidade, ou habito. 

Procurou integrar as ruinas e as pes;as num universo de co
nhecimentos interdisciplinares, articulando a Arqueologia com a 
Etnologia, com os Estudos Orientais, com a Historia Classica. 
No seu livro "Os Argonautas" expressa-se urn pensamento sin
cf(~tico e criativo, revelador de uma personalidade forte e de nu
merosas leituras. 

Mas todos estes aspectos serao aprofundados com mais ri
gor e maior copia de conhecimentos pela doutora Manuela Mar
tins na sua conferencia. 
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MARTINS SARMENTI 
CASTROSI 

Manuela Martins· 

Muitos foram ja os 
tentaram, atraves dos seus 
urn conhecimento mais ou 
definir 0 caracter e a obra C 
Entre eles podemos citar ) 
Cardoso, profunda conhe(] 
1933), ou ainda Mendes C~ 
e Vergilio Correia (1933). 
suas qualidades humanas e 

No entanto, e talvez 
vestigador alemao que COl 

proficua correspondencia, 
plexa personalidade de M. 
erudiS;ao. E. Hubner detlne 
nias, interprete sagaz de ~ 
nautas pelas longinquas n! 
nasceu e viveu, consagradc 
feliz da Historia pMria e d 

I Conferencia proferida na Soc 
1991. 
* Professora Associada da Univ( 
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