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As leituras historiograficas do nacionalismo monarquico estao impregnadas de 
elementos miticos, facto que levou Paulo Archer de Carvalho a escrever, a prop6sito 
do integralismo lusitano, que a sua historiografia e de "validade nula ou escassa", 
pois nela predomina uma "profusa mitografia" de amadores empenhados numa "ofi
cina de reparac;6es culturais" 1• A sua analise pode estender-se a outros ide6logos do 
nacionalismo monarquico, movimento que teve a sua genese e desenvolvimento no 
decorrer da conjuntura da I Guerra Mundial. Figuras centrais do movimento realista, 
militando no campo tradicionalista, miguelista ou simplesmente conservador, como 
foram os casos de Alfredo Pimenta, Caetano Beirao e os amigos oficiais do exercito, 
como Aires de Ornelas, Paiva Couceiro e Joao de Almeida, todos produziram narra
tivas e textos ideol6gicos de pendor historiografico2 . 

Concebidas durante a guerra, as suas narrativas revelam a emergencia do discur
so antimoderno que repensava os conceitos de Nac;ao e de Patria gerados no seculo 
XIX a sombra da Revoluc;ao e do liberalismo. Repudiando a Revoluc;ao como 
dimensao inconciliavel com aqueles valores3, o nacionalismo integral via a nac;ao como 
"comunidade atemporal" cuja legitimidade residia na preservac;ao de uma heranc;a 
hist6rica e que tinha a sua mcixima expressao no seu caracter eterno4• A solidariedade 
de gerac;6es traduzia-se no culto das tradic;6es e do seu patrim6nio ancestral e por 
essa via na afirmac;ao de uma continuidade que as prciticas modernas tinham abolido. 
A esse prop6sito escreveu Paiva Couceiro: 

A Patria tern um espirito e um caracter, que se revelam na serie das suas acc;6es 
pelos anos fora. [ ... ] Identificando-se portanto com o Patriotismo e traduzindo 
ambos o instinto de conservac;ao da vida, que, nessa continuidade do seu pr6prio 
sentir, querer e pensar, ve a continuidade de si mesma, ao longo das gerac;6es 
seguintes, quer dizer a imortalizac;ao da alma individual dentro das permanencias 
inalteradas da Patria companheira do Tempo na sua marcha eternamente 
duradoura5. 

Se a modernidade se traduziu pela emancipac;ao do individuo e da sua capacidade 
de construir o seu destino, aquilo a que na expressao de Habermas significava a 
estruturac;ao do espirito subjectivo e a sua "emancipas:ao" das "formas tradicionais 
de vida"6, o nacionalismo conservador ancorava-se na revalorizac;ao das "dependencias 
ancestrais", no culto dos antepassados, e no refors:o do espirito colectivo. Os 
nacionalistas lusos, na esteira do positivismo reaccioncirio de Maurras, Maurice Barres, 

1 Cf. CARVALHO, Paulo Archer de - "Ao prindpio era o verbo: o eterno retorno e os mitos da 
historiografla integralista''. In: Revista de Hist6ria das Ideias. Coimbra: Instituto de Hist6ria e Teoria das Ideias/ 
Faculdade de Letras, 1996, vol. 18, p. 237. 

2 0 predominio deste discurso antimoderno no campo monarquico e objecto de um estudo mais vasto 
que estamos a desenvolver subordinado ao tema ''Antiliberalismo e contra-revolu~o em Portugal (1910-1919)". 

3 Cf. SARDINHA, Antonio - 0 Valor da Rara. lntrodurao a uma Campa11ha 1'lacional. Lisboa: Almeida 
Miranda Sousa, 1915, p. 59. 

4 Cf. THIESSE, Anne-Marie - A Criarao das Identitlntles Nacionais. Lisboa: Temas e Debates, 2000, p. 20. 
5 COUCEIRO, Henrique de Paiva -A Democracia Naciorzal. Coirnbra: Ed. de autor, 1917, p. 99. 
6 Cf. HABERMAS, Jurgen - 0 Discurso Filosofico da Modemidade. Lisboa: Publicai;:6es D. Quixote, 

1990, p. 89. 
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mas tambem do Renan da celebre conferencia "O que ea Nardo" (1882)7 defendiam 
a teoria de que a historia revelava um "canto sagrado", uma solidariedade entre 
geras;6es e uma "fe na terra e nos mortos"8 que constituia a herans;a da tradis;fo. Leitor 
de Barres e ainda fiel a sua propria formas;fo positivista, Antonio Sardinha expos assim 
a sua ideia de tradis;fo: 

Somos tradicionalistas. Mas ser tradicionalista nfo e encerrar-nos na contemplas;ao 
saudosa do Passado. E antes reconhecer a continua sucessao dinamica em que a 
hist6ria se coordena entre si, efectuando a solidariedade dos Martos com os Vivas, 
segundo a visfo admiravel dos melhores conceitos de Auguste Comte9• 

A historia e o tempo historico eram entfo os campos fecundos para a teorizas;fo 
nacionalista, coma ja o foram no decorrer do seculo XIX10• Poi ja suficientemente 
demonstrado, por Paulo Archer de Carvalho, o papel do eterno retorno na elaboras;fo 
dos mitos historiogrificos do lntegralismo Lusitano. Vista coma expressfo da 
"escravizas;ao ao tempo", propria do tempo ciclico, traduz-se em Portugal numa 
"memoria residual e resistente" em torno da sua consciencia deprimida e de que 
resultaram as "paranoias regeneradoras" 11 • Paulo Archer de Carvalho ja mostrou coma 
esta historiografia resultou do facto dos intelectuais do integralismo aceitarem que 
possuiam uma visfo autentica da historia, que lhes permitia "a legibilidade a luz de 
um preestabelecido piano providencial" 12• A sua constrm:;ao da memoria traduziu-se 
na releitura historiografica do pedodo liberal, vislumbrando na monarquia liberal e 
na republica a representas;ao "contemporanea do pecado original". Como 
consequencia, os integralistas elaboraram toda uma "mitologia fundadora'' que, pers
crutando as origens, conduziria a formacrfo de uma "ordem eterna", libertando Por
tugal e a Europa da crise e da decadencia13. 

Outro sector nacionalista importante, protagonizado por antigos oficiais 
africanistas, coma Aires de Ornelas, Paiva Couceiro e Joao de Almeida, desenvolveu 
uma vasta mitologia imperial e civilizadora que encontrava na historia colectiva a 
confirmacrfo de um "genio especial" e na expansfo ultramarina a consumacrfo de uma 
"fatalidade ernica" 14. 

7 Cf. COUCEIRO, Henrique de Paiva - ob. cit., p. 101. 
8 STERNHELL, Zeev - Maurice Baurres et le Nationalism Franfais. Paris: Fayard, 2000, p. 320-321. 
9 SARDINHA, Antonio - ob. cit., p. 152. Paiva Couceiro resumia tarnbern a fon;:a da tradii;:ao a essa 

"herani;:a'' de "urn grande parrirn6nio de sacrificios, experiencias e conhecirnentos", que constituia, afinal, o 
"governo dos monos". Cf COUCEIRO, Paiva - ob. cit., p. 115. 

10 Leia-se MATOS, Sergio Campos - Historiografia e Memoria Nacional no Portugal do Sic. XIX {1846-
1898). Lisboa: Edii;:6es Cosmos, 1998. 

11 Cf CARVALHO, Paulo Archer de - "Ao principio era o verbo: o eterno rerorno e os rnitos da 
hisroriografia integralista''. In: Revista de Historia das Ideias. Coimbra: Instituto de Hist6ria e Teoria das Ideias/ 
Faculdade de Letras, 1996, vol. 18, p. 231. 

12 C£ Idem, Ibidem, p. 234. 
13 Cf Idem, Ibidem, p. 235. 
14 Veja-se SANTOS, Miguel Dias - "Irnperialisrno e ressurgirnento nacional. 0 contributo dos 

rnonarquicos africanistas". In: Estudos do Seculo XX. Coirnbra: Centro de Esrudos Inrerdisciplinares do Se
culo XX, 2003, n. 0 3, p. 88-112. 
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Tal como os integralistas, as leituras pretensamente historiograficas dos diferen
tes segmentos do pensamento realista tomavam como ponto de partida o sentimento 
e a cultura de decadencia que em Portugal e na Europa do fim do seculo XIX se 
tinha apossado de certas elites culturais15. Em Portugal, como em Frarn;:a sob a egide 
de Maurice Barres16, o nacionalismo monarquico pretendia assumir-se, afinal, como 
reacs;ao a essa consciencia deprimida. Mas entao deixava de ser um sentimento ou 
estado de espfrito corrente entre uma certa intelectualidade, para se transformar numa 
ameas;a real a existencia e independencia do pafs, no contexto do expansionismo 
europeu e muito particularmente da vizinha Espanha17. Autores como Paiva Couceiro, 
Joao de Almeida e mesmo alguns liberais conservadores, como Luis de Magalhaes, 
vaticinaram a "doens;a" colectiva e a proximidade do abismo. Todos inscreviain o 
momento da crise na ruptura que o liberalismo introduzira no tempo hist6rico e na 
continuidade com o espfrito da tradis;ao e com um dos mitos identitcirios mais rele
vantes do nacionalismo europeu, o mi to da "herans;a sagrada 18: 

A Patria portuguesa esta atravessando uma aguda e grave crise interna, talvez a mais 
tormentosa e decisiva de todas as que tern afligido Portugal na sua compleis;ao forte, 
durante os seus longos oito anos de existencia. E e este momento tao decisivo que 
ou vemos derruir a heranya sagrada dos nossos maiores, esfacelar-se a nacionalidade que 
temos de manter Integra e imaculada, OU lhe aplicamos OS mais eflcazes e energicos 
instantes terapeuticos, OS remedios maus proveitoSOS para a salvar, Se nao queremos 
ser ao mesmo tempo algoz e testemunha, na convulsao que ameas;a subverte-la, arras
tando-nos no abismo e sepultando-nos conjuntamente nas suas ruinas19. 

Este pensamento decadentista acabava por expor as profundas angilstias do homem 
moderno face ao tempo, atitude que comportava uma tendencia para "negligenciar 
0 tempo presente" OU "momento hist6rico". As criticas a modernidade, que em 
Portugal consubstanciam a critica ao liberalismo monarquico e republicano e a demo
cracia, traduzem este desejo do homem moderno de sair da sua hist6ria e regressar 
a um tempo primordial, revelando-se uma "nostalgia da renovatio", a esperans;a de 
"que o mundo se renove"20. Sera, portanto, neste contexto cultural de decadencia e 
confronto ideol6gico com a republica, agravado com o conflito belico, que deve 
entender-se a utopia regressiva associada ao mito da Adantida, no seu esfors;o de 
restaurar a consciencia colectiva "pela qual as primeiras sociedades haviam sido 

governadas"21 . 

As grandes linhas de interpretas;fo da I Guerra Mundial, produzidas pelos dife
rentes agrupamentos politico-ideol6gicos, em Portugal como na Europa, colocaram 
no centro do debate as quest6es etnicas e culturais. No plano cultural, o conflito 

l5 Cf. BAUMER, Franklin L. - 0 Pensamento Europeu Modemo. Lisboa: Edii;:6es 70, 1990, p. 156-157. 
16 STERNHELL, Zeev - ob. cit., p. 316. 
17 Cfr. ALMEIDA, Joao de - Visdo do Crente. Porro: Typographia Luzitania, 1918, p. 98-99. 
18 Cf. THIESSE, Anne-Marie - ob. cit., p. 20 
l9 ALMEIDA, Joao de - ob. cit., p. 191; leia-se, ainda, COUCEIRO, Henrique de Paiva - ob. cit., p. 100. 
2° Cf. ELIADE, Mircea - Mitos, Sonhos e Mistfrios. Lisboa: Edii;:6es 70, p. 23. 
21 BAUMER, Franklin L. - ob. cit., p. 163. 
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era descrito como um confronto entre a civilizas;ao ocidental, de matriz latina e cat6-
lica, e a cultura arrogante e musculada dos germinicos, que actuavam em nome da 
barbarie22• Mas entao a Alemanha arrogava a superioridade racica do ariano, empe
nhada numa estrategica de imperialismo pan-germanico, que resultava dos mitos 
ricicos elaborados pelas conceps;oes positivistas e naturalistas e pela antropologias 
identitarias geradas no decorrer da segunda metade do seculo XIX23. 

As narrativas de pendor historiogrifico, que assumiram um conjunto disperso e 
heter6clito de mitografia, ofereciam aos monirquicos a possibilidade de rever a 
historiografia republicana e liberal, com o seu optimismo racionalista e a sua crenc;a 
no progresso. Por um lado, importava romper com a perspectiva republicana que 
postulava a democratizas;ao da sociedade portuguesa como o processo ideal de revelar 
a "indole" ou "genio nacional"24, quando, na verdade, o liberalismo era responsavel 
pela agonia colectiva25; por outro, oferecia a possibilidade de retomar as "paranoias" 
regeneradoras, estabelecendo uma visao da hist6ria que reabilitava a Ras;a e preparava 
a Nac;ao para um regresso a "epoca de ouro" da hist6ria de Portugal. Antonio Sardinha 
escreyia entao que "uma nac;ao nao e, como queria a vesania revolucioniria, um mero 
arranjo de interesses garantidos par lei. E antes uma verdade biol6gica, fundamen
tando-se na razao de ser de cada um dos seus naturais"26• 

0 mito da Atlantida integra essa mitografia nacionalista de pendor etnico e 
determinista caracteristica do pensamento da epoca e teve coma cultores as figuras 
de J oao de Almeida e Antonio Sardinha. 0 primeiro era um militar carregado de 
prestigio, apesar do exilio republicano, conquistado nas campanhas de ocupas;ao 
africana e foi tido a partir da decada de 20 como uma das referencias do movimento 
nacionalista27• Nao sendo um intelectual, foi uma dos mais proficuos teorizadores 
da ideia imperial, apesar da pobreza estilistica de um discurso que se repetiu com 
frequencia. Antonio Sardinha era um intelectual recem-convertido a monarquia28 • 

Ao contririo de Joao de Almeida, exibia toda a erudis;ao te6rico-filos6fico num estilo 
literirio que rapidamente o transformou em referenda do grupo. Os textos em que 
expoem e exploram o mito da Atlintida inseriam-se num programa nacionalista que 
procurava realizar a refundayao da Patria a partir do regresso as origens, ao passado 
remoto. Visaram ambos estabelecer a "originalidade" do "Territ6rio e da Ras;a" 

22 Leia-se, entre outros, ORNELAS, Aires de - Um Ano de Guerra {Agosto de 1914 a Agosto de 1915). 
Porto: Magalhaes & Moniz, 1916. 

23 Cf GILBERT, Martin -A P1imeira Guerra Mundial. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2007, 40; CASTE-
LO-BRANCO - Miguel, Homem Cristo Fi/ho. Do Anarquismo ao Fascismo. Lisboa: 2001, p. 100. 

24 Cf CATROGA, Fernando - "Positivistas e republicanos". In: TORGAL, Luis Reis; MENDES, Jose 
Amado; CATROGA, Femando-Historia da Historia em Portugal. Lisboa: Temas e Debates, 1998, vol. l, p. 126. 

25 C£ ALMEIDA, Joao de - ob. cit., p. 98-99. 
26 SARDINHA, Antonio - ob. cit., p. 120. 
27 Cf 0 Coronel [OJ folio de Almeida. Sua acfttO militar e administrativa em Angola (1906-1911). Publi

de iniciativa dum grupo de companheiros e amigos coloniais, Lisboa, 1927; Coronel joao de Alnieida. 
de Homenagem realizada na Sociedade de Geografia em de 1930. Lisboa: Publicac;:ao de lnici

ativa de um Grupo de Companheiros Coloniais e Amigos, 1930; FILIPE, Gomes - foao de Almeida. Sua 
AcftiO Colonial. Angra do Herofsmo: Tipografia Insular, 1937; GALVAO, Heruique Historia do Nosso Tempo 

e Obra de foao de Almeida 1904-1910). Lisboa: sin., 1931. 
Sohre Antonio Sardinha veja-se, entre outros, a ma.is recente biografia de DESVIGNES, Ana Isabel Sardi-

nha -Antonio Sardinha (1887-1925) Um Intelectual do Sernlo. Lisboa: Instituto de Socia.is, 2007. 

282 



portuguesa29 , aquilo que Antonio Sardinha identificou como esfor<ro te6rico de 
"reconstruir o que seja, em verdade, a ra<ra portuguesa" e "surpreender-lhe a capaci
dade criadora e as mais virtudes que nos caracterizam como povo livre por obra da 
Etnia e do Meio, nunca pelo acaso das circunstancias politicas e sociais"30. 

Antes de analisar o modo como incorporaram o mito da Atlantida na "aventura 
nacional", importa referir que nfo havia qualquer novidade na utiliza<rfo da estrutura 
mitol6gica em interpreta<r6es de cunho historiogrffico. Em Portugal, o romantismo 
introduzira o fasdnio pelas lendas medievais e pelas tradi<r6es populares, dimens6es 
hist6ricas que concitaram o interesse de autores como Alexandre Herculano, Almeida 
Garrett e Anselmo de Andrade, entre outros, que reconheciam as lendas a "expressao 
da alma nacional"31 . No entanto, caberia a Te6filo Braga valorizar as lendas hist6ricas, 
assim como os "costumes", "cren<ras" e "supersti<r6es", co mo fontes importantes para 
o estudo da origem etnica do povo portugues, na medida em que exprimiam um 
certo "fundo de realidade". Mas acima de tudo, o merito de Te6filo Braga estava no 
reconhecimento de uma "fun<rfo universal" para o mito e para a tradi<rfo, adoptando 
uma atitude moderna que aceitava a lenda e o mito como objectos de investiga<rfo32. 
Atraves da investigac;:ao, mas tambem pelo romance hist6rico, Te6ftlo Braga procurou 
definir a existencia de uma "alma portuguesa" que era possivel identificar nas mani
festa<r6es culturais e espirituais de um tipo antropol6gico, o lusitano. 0 "lusitanismo" 
e hem perceptive! no seu romance-epopeia Viriato. Ai deixou consignadas as carac
teristicas ingenitas da ra<ra, como a "tenacidade", a capacidade de "adaptac;:ao", tra<ros 
idiossincraticos que explicavam o "seu genio e ac<rao colonizadora", a "sentimen
talidade", a "aventura'', o amor e a "capacidade especulativa'' dos lusitanos. Eram 
tra<ros identitarios que no emender do autor da Historia da Poesia Popular Portuguesa 
(1867) resistiram ao tempo hist6rico33. 

Por outro lado, a utiliza<rfo da mitologia antiga na elabora<rfo da hist6ria de 
Portugal era tambem frequente ate ao inicio do seculo XX. Nos seculos XVI e XVII 
aceitava-se o mito de Tubal, segundo o qual, Tubal, new de Noe teria sido o fundador 
de Setubal e o primeiro povoador da Lusitania e de toda a sua descendencia, "uma 
extensa linhagem de reis fabulosos" 34. Campos Matos mostra como o mito de Tubal 
deu origem a narrativas fabulosas sobre a genese aristocritica da Lusitania e dos Por
tugueses, facto que se estendeu, no decorrer do seculo XIX, a outros paises euro
peus que tambem criaram as suas tradi<r6es35, muitas vezes forjadas em documentos 
ap6crifos36. A convoca<rfo do passado tinha tradi<rao na Europa e em Portugal numa 
epoca que seri tambem caracterizada pela constru<rfo da ideia de nac;ao, que na 

29 ALMEIDA, Joao de - ob. cit. 
3o SARDINHA, Antonio - ob. cit., p. 59. 
3! C£ MATOS, Sergio Campos - Historiografia e Memoria Nacional 110 Portugal do Sic. XIX (1846-1898). 

Lisboa: Edi~6es Cosmos, 1998, p. 255. 
32 Idem, Ibidem, p. 256. 
33 BRAGA, Teofllo - Viriato. Matosinhos: Quidnovi, 2008, p. 5-6. 
34 MATOS, Sergio Campos - ob. cit., p. 257. 
35 Na lnglaterra, o gigante Albion, filho de Neptuno e Bruto, neto de Eneias, estariarn na origern da 

lnglaterra; a Arminius, heroi gerrnanico, que teria servido as legi6es romanas, foi atribufda a funda~ao da 
Alernanha; Francus, fllho de Heitor, que teria fugido de Troia corn Eneias foi considerado o ascendente dos 
Francos. C£ MATOS, Sergio Campos - ob. cit., p. 257-258. 

36 Cf. THIESSE, Anne-Marie - ob. cit., p. 107-108. 
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reaq:ao romantica significou a revalorizas;ao das lendas, das fabulas e do "mito da 
origem". A construs;ao da identidade nacional nao evitou o ressurgimento da estrutura 
mitica, tida coma indispensavel para o refors;o da consciencia colectiva e da coesao 
nacional. Outros mitos modernos de caricter etnocentrico, alguns de repercuss6es 
colectivas catastroficas, coma o mito ariano, hierarquizaram as ras;as e provocaram 
uma verdadeira busca do "genio. da ras;a''. Este retorno do mi to traduz um nova culto 
pelos antepassados, culto necessirio a identificas;ao do patrimonio nacional e a sua 
difusao37. 

0 mito da Atlantida integrava-se nessa busca do "genio da ras;a'', perscrutando 
um significado espiritual para a existencia colectiva no tempo primordial, in illo 
tempore. Antonio Sardinha e Joao de Almeida procuraram com as respectivas teses 
estabelecer a origem do "Homo Atlanticus" que ambos acreditavam estar na origem 
dos lusitanos e que seria portador de um espfrito nacional ancestral. Sardinha acre
ditava ainda que o "Homo Atlanticus" estava na origem do conceito de civilizas;ao, 
procurando assim contestar a superioridade do Ariano, mito que em Portugal tinha 
os seus cultores em Oliveira Martins38: 

Sao motivos te6ricos que subsistem para coma o H. Mediterranensis que, embora 
nao tenha costela doirada nas linhagens da antropo-sociologia, e, sem duvida, 0 

valor etnico a que se deve a mais recuada impulsio civilizadora. 0 homem loiro 
andava na vagabundagem dos caminhos sem fim, mal assomara entao as gargantas 
do Hindu-Kuch, - e ja o dolic6ide meao do neolitico, construtor e sociavel, se 
dotava com uma escrita em ideogramas, que hem depressa, pelo desenrolar das 
necessidades, se resumiria em inquestionaveis sinais alfabetiformes39. 

0 papel do mito da Atlantida nas leituras de Antonio Sardinha foi ja objecto de 
anilise em estudo recente40 . Sardinha partiu da conceps;ao de mi to desenvolvida por 
Georges Sorel que o concebia coma "crias;ao da vontade colectiva'', ao contrario da 
utopia, que Sorel entendia coma "produto dum trabalho intelectual"41 . Georges Sorel 
transformou o mito em fors;a motriz da historia, definindo-o coma conjunto de 
imagens capazes de mover as massas para a acs;iio revolucioniria, na medida em que 
considerava o mito coma "expressao de vontade"42. No cerne da sua teorizas;ao, o 
intelecrual porrugues sugeria a ideia de "Esperans;a'', conceito mistico que ele via 
coma "sangue espiritual da ras;a'', coma imagem mobilizadora de um movimento 
ideologico de regeneras;ao nacional: 

A Esperanc;::a e ainda o mesmo sonho activo extraindo da derrota a afirmac;::ao duma 
vida que nao se rende, o grito duma forc;::a que persiste e confia na hara que lhe 

37 Cf. Idem, Ibidem, p. 16. 
38 Cf. CATROGA, Fernando - ob. cit., p. 155-158. 
39 Ob. cit., p. 62. 
40 DESVIGNES, Ana Isabel Sardinha - ob. cit., p. 193-203. 
41 SARDINHA, Antonio - ob. cit., p. 60 ; SOREL, Georges, Reflexions sttr La violence. Paris: France 

Loisirs, 1990, p. 45. 
42 SOREL, Georges - ob. cit., p. 44-45; BAUMER, Franklin L. - ob. cit., p. 163. 
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hi-de chegar. [ ... ] Sentimento que envolve a colaborac;:ao do Tempo e do Espac;:o, 
nio surgiria senio entre as rac;:as que, enraizadas com apego rijo, se projectavam 
para alem dos horizontes individuais, afim de se reconhecerem numa forma mais 
prolongada de existencia43. 

A existencia de um "Homo Adanticus", que Sardinha e Almeida consideravam 
estar na genese dos Lusitanos e da civilizac;:ao ocidental, tinha a sua origem na 
Adantida: "Para mim, o H. Mediterranensis, que ja agora nio designarei senio por 
H. Adanticus, nio e mais que um sobrevivo da Atlantida submersa"44• A importancia 
do mito na teoria da rac;:a de Sardinha assenta na significado que este tinha na consoli
dac;:io do seu pensamento nacionalista. Na sua tese sobre a "jornada da Nacionali
dade" eram centrais do is elementos: um elemento est:itico e um elemento dinamico45 • 

0 elemento estatico visava fundamentar em criterios ernicos a sua concepc;:io de 
munidpio e da pr6pria tradic;:io, recorrendo para o efeito aos conhecimentos que 
entio a arqueologia podia fornecer sobre o homem de Muge. 

A estac;:io arqueol6gica de Muge, a mais significativa descoberta arqueol6gica do 
ultimo quarrel do seculo XIX, tinha para Sardinha, como tera para Joio de Almeida, 
a importin.cia de comprovar a suposta existencia de comunidades populacionais fixas 
na regiio do Tejo. Lembramos que as descobertas arqueol6gicas feitas na epoca, 
conduzidas por Carlos Ribeiro, identificaram vesdgios antropol6gicos, culturais e uma 
necr6pole que indiciavam a existencia de comunidades sedentarias no periodo 
Epipaleolitico (inicio do Mesolitico) 46. Alguns especialistas em arqueologia, mais 
recentes, apesar de recusarem o pretenso sedentarismo do individuos de Muge - eram 
afinal grupos de cac;:adores-pescadores e recolectores47 - viam nestes grupos aut6ctones 
antepassados dos portugueses e mesmo das populac;:6es do Mediterraneo48 , tendo os 
outros ai identificado tipos humanos como sendo do tipo Combe Capelle e Cro
-Magnon e dolicocefalos protomediterraneos de baixa estatura49. 

Antonio Sardinha faz uma referenda vaga ao homem de Muge, o que sugere talvez 
um conhecimento espurio do seu valor arqueol6gico, mas o suficiente para a partir 
dele suportar toda a sua argumentac;:io te6rica sobre a existencia de uma cultura de 
expressio local, de um vi'nculo a terra, numa comunidade que se considerava estar 
na genese dos Lusitanos: "Como elementos est:iticos, [o lusitano] possuia os vinculos 

43 SARDINHA, Antonio - ob. cit., p. 60-61. 
44 Ob. cit., p. 80. 
45 Sohre a sua centralidade veja-se a carta que escreveu a Luis de Almeida Braga em QUINTAS, Jose Manuel 

- Os Filhos de Ramires. As Origens do Integralismo Lusitano. Lisboa: Editorial Nova Arica, 2004, p. 180. 
46 GON<:;:ALVES, Victor S. - "O Congresso Internacional de 1880". In: MEDINA, Joao - Hist6ria de 

Portugal. Amadora: Ediclube, 2004, vol. 1, p. 214-241. 0 Congresso Internacional de Arqueologia, que teve 
lugar em 1880, com a presern;:a de grandes especialistas europeus, e considerado momento fundamental no 
arranque da pre-hist6ria em Portugal. . 

47 FERREIRA, 0. da Veiga; LEITAO, Manuel - Portugal Pre-Hist6rico - seu, enquadramento no Medi
terraneo. 2a. Ed .. Lisboa: Publica~6es Europa-America, s/d, p. 112. 

48 OLIVEIRA, Alexandre Manuel Teixeira Guedes da Silva - "O contributo da Antropologia nsica em 
Portugal como cienda inter e transdisciplinar - uma possivel sintese hist6rica ate finais do seculo XIX". In: 
Revista de Guimaraes, 1997, n. 0 107, p. 252. 

49 Cf. FERREIRA, 0. da Veiga; LEITAO, Manuel - ob. cit., p. 113. 
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de parentesco e vizinharn;:a que lhe tinham vindo da propensao inata do indigena 
de Muge para se soldar a terra e restabelecer a fornalha dos vivos em cima da sepul
tura dos mortos"50. 0 homem de Muge, herdeiro da tradic_;:ao maritima da mitica 
Atlantida, estaria na genese dos Lusitanos, cuja tradic_;:ao comunitaria e municipal se 
comprovava no predominio de uma cultura agraria e que mais tarde, com a afirmac_;:ao 
regia de D. Afonso Henriques, se tornava Patria enquanto "completa expressao 
colectiva'' 51 . 

0 factor dinamico da teoria de Sardinha era constituido pela "resistencia efectiva" 
dos Lusitanos e pelo conceito mistico de "Esperanc_;:a''. A "Esperanc_;:a'' e um elemento 
espiritual importante enquanto "virtude ativica da rac_;:a'' e traduz uma proximidade 
cultural com o sebastianismo e com o messianismo, envolvendo a sua teoria sobre a 
origem Atlantida num vfo de lirismo e misticismo. A Atlantida estaria desta forma 
associada a "Ilha de Ouro" do ciclo maritimo e reflectia ja muitas das lendas e dos 
mitos da idade media, como a "Ilha Desconhecida'': 

Nao se referiri a Atlantida legend:iria a Ilha de Oiro do nosso ciclo madtimo? La e 
que ficava a nobre cidade de Andlia. De la viria o Encoberto na manha sagrada das 
profecias. Nao e inutil reparar que se o Encoberto e a figura da Esperanc_;:a - factor 
dinamico da alma colectiva do Ocidente, a "ilha-empoada'' e sempre um dos trac_;:os 
fundamentais da criac_;:ao messianica. [ ... ] a ilha desconhecida, transmitindo-se aos 
tesouros poeticos do Ocidente, e, de Saturno a D. Sebastifo, com termos de passagem 
em S. Brandao, em Merlim e no Rei Artur, nada mais que a recordac_;:ao simb6lica 
da Atlantida original - fonte de toda a esperanc_;:a, motivo de todo o pasmo52• 

Parece assim evidente que a Atlantida surgia co mo "imagem mobilizadora", como 
ja o fora no periodo dos descobrimentos, "impulsionando os portugueses" para as 
ilhas atlanticas, povo onde estaria ja latente, no subconsciente colectivo, o conheci
mento sobre a existencia da America, consubstanciando a "perpetuidade de uma 
crenc_;:a unanime em regi6es insulares a Oeste"53. Por outro lado, a "Esperanc_;:a" devia 
confirmar o valor dinamico da hereditariedade e da tradic_;:fo, factores que o predo
minio da actividade agricola transformava em "acto de confianc_;:a no futuro". Desta 
forma, Antonio Sardinha revelava estar consciente do valor social do Miro e menos 
preocupado com a incredulidade eventual dos leitores face a efabulac_;:ao inequivoca 
da sua tese. A "fe" no milagre de Ourique revelava-lhe o valor dos mitos e mostra
va-lhe "que OS pOVOS que vivem e sao grandes nao sao OS que mais discutem, mas 
sim OS que mais creem"54• 

50 SARDINHA, Antonio - ob. cit., p. 60. 
5! Idem, Ibidem. 
52 Idem, Ibidem, p. 88-89. 
53 Idem, Ibidem, p. 90. Eis a referenda completa: "Da sobrevivencia do facto nas tradi<;:6es orais deri

vou talvez a descoberta da America, conhecida a demora que Cristovao Colombo teve na Madeira. 0 que 
eu contemplo em tudo isto e a perpetuidade duma crenc;:a unanime em regi6es insulares a oeste. Sobe do fun
do da nossa hist6ria e possui raizes nas raizes da Rac;:a. Pela religiao irredentista do Encoberto a certeza na exis
tencia da "Ilha de Bruma" pertence ao patrim6nio mistico e afectivo do H. Atlanticus. E mais um indice da 
vasta conformidade espiritual e idealista que distingue o pequeno dolic6ide e tao fortemente o individualiza". 

54 Idem, Ibidem, p. 119. 
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0 nacionalismo rac1co de Antonio Sardinha parece nao ter despertado muitos 
seguidores, sendo mesmo objecto de duras criticas nos meios republicanos e ate 
monarquicos55. Foi, entre outros, objecto de duras criticas do padre jesuita Amadeu 
de Vasconcelos (Mariotte) e de Antonio Sergio. Mariotte, divulgador do ideario 
integralista, em Paris, desde 1913, contestou nos lvfeus Cadernos "as absurdas teorias" 
de Sardinha sobre a Atlantida e o "Homo Atlanticus" como resultado de um "romance 
ca6tico, orgfaco de erudi<;ao balofa de charlatanismo pedante". Na verdade, tanto 
Mariotte como Antonio Sergio contestavam o caracter pouco cientifico das interpre-

historiograficas de Sardinha, acusando a falta de rigor e de seriedade do 
escritor56• 

As criticas nao terao afectado muito o intelectual integralista. Com as in-
ter·prc=tac;oc=s historiograficas produzidas em nome das ideologias nao obedecem a rigo
rosos criterios de cientificidade, mas atendem a motiva<;6es simb6lico-culturais. Na 
genese do nacionalismo perspectiva-se a escolha de um passado, de um p1receaente 
mesmo que falsificado, que serve de exemplo para o futuro. Essa escolha de um 
passado "torna possivel forjar conscientemente liga<;6es a qualquer periodo ou movi
mento do passado", e nunca e arbitraria, decorre de uma "semelhan<;a objectiva de 
situa<;6es"57• Isso explica que Antonio Sardinha caldeasse argumentos de origens dis
tintas, alguns de investigadores considerados, como Martins Sarmento e Teofilo Braga, 
com literarias sem valor exegerico fora do seu contexto lirico, como 
aquelas que situam a Odisseia no oceano Atlantico e que a partir de divaga<;6es 
misticas vislumbram afinidades com a mitica ilha de Poseidon. 

Tais considera<;6es aplicam-se com igual propriedade as ideias de Joao de 
Almeida sobre o mito da Atlantida, que numa das suas obras invoca, entre outros, 
uma ora<;ao e a cren<;a popular sobre a «existencia de cidades encantadas 
no fundo do mar Atlantico, de uma das quais ha-de ressurgir D. Sebastiao, mon
tado num cavalo branco, em manha de nevoeiro"59. No caso de Joao de Almeida, 
porem, mobilizou-se todo um _conjunto de disciplinas e saberes, para alem das 
longas divaga<;6es sobre as provas geologicas existentes nas franjas do Oceano Atlan
tico, que lhe permitem situar a Atlantida no "Atlantico Norte, entre os continen~ 
tes da Europa e Africa e o das Americas, e do qual ainda restam a baliza-lo, como· 
terras sobreviventes, os A<;ores, a Madeira, as Selvagens, e as Canarias e as tres 
grandes ilhas que foram a Britania (a actual Bretenha francesa. unida a Gra
-Bretanha, a Lusitania e a Mauritania'')60 . A sua retorica argumentativa ancorava-
-se numa certa antropologia fisica praticada por aquele oficial do exercito no de-

55 Cf. DESVIGNES, Ana Isabel Sardinha, ob. cit., p. 203. 
56 Mariotte seria muito citado na analise feita por Carlos 0 e a Rep1'tbli~a. 

Attttipsia de ttm mito. 1°. Vol.. Lisboa: Inquerito, s/d [1964], p. 65-91. 
5? Cf. HELLER, Agnes 0 Homem do Renascimento. Lisboa: Editorial Presem;a, 1982, p. 76-77. 
5s Era este o teor da orai;:ao: "Pelas almas do purgatorio... aqueles que andam sobre as aguas do 

mar, que Deus OS leve a porto de salvamento, e soterrados no fundo das agua do 
Atlamico, para que Deus tenha a sua alma em ALMEIDA, Joan de - 0 Fundo Atlante da 
Rafa Portuguesa ea sua evolurdo histOrica. Lisboa: Ed. do Autor, 1949, p. 24. 

59 Idem, Ibidem, p. 4. 
60 Idem, Ibidem, p. 24. 
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correr da sua passagem pela Universidade de Coimbra, onde defendeu uma disser
tac_;:ao com o dtulo 0 Fundo Atlante da Rafa Portuguesa61 • 

A tese de Joao de Almeida obedece aos mesmos prop6sitos nacionalistas de 
Antonio Sardinha. Mas ao contrario deste, que abandonou o mito em nome da ideia 
de hispanidade62, congrac_;:ando as rac_;:as ibericas numa "aliarn;a peninsular" com o 
mesmo fito ressuscitador, Joao de Almeida manteve a Atlantida como eixo matricial 
de toda a produc_;:cio te6rica desenvolvida entre 1901 e 195063. 

As ideias de Joao de Almeida devem ser compreendidas no quadro de um projecto 
nacionalista que via na actividade expansionista da rac;a portuguesa a via regeneradora 
de Portugal. Como ja referimos noutro estudo, o pensamento de Almeida decorria 
da aceitac;ao de uma misscio civilizadora cuja genese se encontrava numa "fatalidade 
etnica", estabelecendo uma verdadeira simbiose entre essa missao civilizadora e a 
identidade nacional do pais64. A existencia da Atlantida permitia-lhe definir a exis
tencia de uma "vocac_;:ao expansionista" que recuava ao fundo dos tempos, a Idade 
Sagrada, constituindo afinal um retorno as qualidades insitas da rac;a: 

Em todo ele [imperio portugues] a vocac;ao expansionista dos portugueses, quer no 
dominio hipotetico da Proto-Hist6ria quer no ambiente mais claro da Hist6ria, se 
afirma como um caricter fundamental de rac_;:a e nao, como tantos por algum tem
po julgaram, uma atitude de momento que as circunst:lncias provocaram ea sorte 
prolongou. [ ... ] Segundo Platao, 0 grande fil6sofo grego, OS atlantidas que sao 
presumivelmente antepassados dos lusitanos, haviam adquirido naquele tempo uma 
notivel civilizac_;:ao, procurando expandir-se para oriente atraves das ilhas do Mar 
Numolitico, enviaram varias expedic;6es a Grecia e ao Egipto. Verdade OU lenda -
- nao importa discuti-lo agora - tern para o nosso ponto de vista este interesse: o 
de reconhecer-se o espfrito expansivo num povo pre-hist6rico onde se presume que 
os lusitanos enraizam65. 

No quadro do seu pensamento nacionalista era importante estabelecer um anelo 
entre os lusitanos, essa "rac_;:a original cujos caracteres tern a eternidade do genio", e 
os habitantes da mitica Atlantida. Joao de Almeida explicava que as mutac_;:6es 

61 Idem, Ibidem, p. 25. Foram membros do ]Uri de provas, realizadas em 6-07-1901, os professores 
Gorn;:alves Guimaraes, Jlllio Henriques, Bernardo Aires (Arguente) e Bernardino Machado, entao professor 
de Antropologia e Arqueologia da Pre-Historia, da Faculdade de Filosofia Natural. 

62 Leia-se, entre outros, Sardinha, Antonio -A Alianfa Peninsular. Lisboa, 4a ed., 1974. 
63 Encontramos referencias ao mito nas seguintes obras de Joao de Almeida: Visdo do Crente (1918); 

Em Pro! do Co mum. Lisboa: Parceria A. Maria Pereira, 1931; 0 espirito da 1-afa portuguesa na sua expansdo 
a/em-mar. Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 19 31; 0 Ressurgimento Ultramarino. Grandeza e Roman
tismo duma gerariio. Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1933; A Cooperarao dos Nativos na Expansdo e 
na Defesa do Impirio. Lisboa: Edis:6es da 1 a Exposis:ao Colonial Portuguesa, 19 34; 0 Fimdo Atlante da Rafa 
Portuguesa ea sua Evoluriio Historica. Lisboa: ed. de autor, 1949. 

64 SANTOS, Miguel Dias, "Imperialismo e ressurgimento nacional. 0 contributo dos moruirquicos afocanistas". 
In: Estudos do Seculo XX. Coimbra: Centro de Estudos Interdisciplinares do Seculo XX, 2003, n° 3, p. 90-91. 

65 ALMEIDA, Joao de - 0 Ressurgimento Ulmunarino. Grandeza e Romantismo duma gerariio. Lisboa: 
Parceria Antonio Maria Pereira, 1933, p. 6-7. Mais a frente o autor escreveria mesmo que "o espirito da 
expansao, como energia e o valor na conquista, como o cristianismo e o tacto na ocupa¢o sao racicos - estao 
na massa do sangue, na substincia dos portugueses de todos os tempos" [p. 9.]. 
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geologicas que come<_raram a submergir a Atlantida66 obrigaram os seus habitantes a 
emigrar, uns para Oriente, "enquanto outros ficam nas ilhas que hoje constituem a 
Irlanda, Portugal e Marrocos"67. Os que se teriam fixado na regiao da Lusitania cons
tituiam "no fundo os aut6ctones da populac_;:ao portuguesa, · da rar;a lusitana, origina
riam do Homo Atlanticus, primeiros povoadores dessa misteriosa Atlantida"68• 

As popula<_r6es que, no ambito da tese de Almeida, faziam a com OS 

lusitanos, encontravam-se referenciadas nos concheiros de Muge, a mesma esta<_rao 
arqueol6gica que foi vagamente referida por Antonio Sardinha. Mas ao contrario 
deste, Joao de Almeida aproveitava os seus conhecimentos de antropologia, apreen
didos em Coimbra, para tentar demonstrar com criterios cientificos que o homem 
de Muge correspondia efectivamente ao antepassado dos portugueses. A metodologia 
adoptada nos seus estudos desenvolvidos em Coimbra, e depois no curso de Estado
Maior, na Escola do Exercito, entre 1901 e 1903, reflectia a afirmac;ao em Portugal 
da antropologia flsica, em articulac;fo com a arqueologia pre-hist6rica e a etnologia, 
numa Europa muito marcada pelo triunfo do evolucionismo69. A antropologia fisica 
correspondia a uma especialidade dentro da Antropologia enquanto ciencia do 
Homem, e nela predominava uma dimensao biol6gica e anat6mica70• Tinha, por isso, 
como metodologia espedfica a antropometria, que era entao praticada nos esqueletos 
encontrados nas varias arqueol6gicas71• 

Joao de Almeida teni cultivado pniticas antropornetricas em esqueletos da esta<;ao 
arqueologica de Muge onde procurou sinais distintivos, objecto de investigac;ao da 
antropornetria sinaletica, corn vista determinar os "mais essenciais para determina<_rao 
da ra<_ra a que cada urn dos cranios devia pertencer"72. Os estudos antropometricos 
entao realizados em Muge, conjuntarnente corn outros feitos posteriormente em 
cranios de outras arqueol6gicas, reflectindo ja preocupac;6es proxirnas da 
antropologia cultural e social73, perrnitiram a Joao de Almeida estabelecer as carac
teristicas do homem de Muge: 

66 Lembramos que Platao refere que a ilha mitica teria desaparecido 9 mil anos antes. C£ Platao Di
dlogos IV, p. 315-316. 

67 ALMEIDA, Joao de - Visdo do Crente, p. 14. 
68 Ob. cit., p. 15. Noutro texto refere o autor: "Reconhecemos, todos, - historiadores, arqueOlogos e 

antrop6logos a exisrencia na vertente ocidemal da Peninsula Hispanica de um povo antigo, cuja origem 
nao sabem dar, mas que nao e nem Hgure, nem celra, nem de nenhuma rai;a oriental. E um aut6ctone que 
nos na "Visao do Creme" designamos por Homo Atlanticus [A Cooperafdo dos Nativos na Expansdo e na Defesa 
do Impirio. Lisboa: Edii;oes da 1a Colonial Portuguesa, 1934, p. 5-6] 

69 Sobre a importancia <las reorias evolut;:io no final do seculo XIX e no seculo XX, veja-se uma si'.ntese 
em WATSON, Peter Historia del Sieglo XX Barcelona: Crfrica, 2006, p. 52-65. 

7° Cf. OLIVEIRA, Alexandre Manuel Teixeira Guedes da Silva ob. cit., p. 248. 
71 Idem, Ibidem, p. 253. 
72 C£ 0 Fundo Atlante da nira p. 25. Em 1900, Almeida teve acesso a 15 cranios provenientes 

das estai;oes arqueol6gicas da regiao de 
73 Almeida refere que aos escudos originais, realizados entre 1901 e 1903, de 3535 mesurai;:oes, se jun

tava o estudo de despojos humanos de 1878 estai;oes arqueol6gicas, sendo 854 paleoliticas, 56 mesolfricas 
e 968 do neolf tico. Com base nesses 'dados, procurou estabelecer a individualizai;:ao <las rai;:as que entao 
habitavam em territ6rio portugues, tendo as seguintes conclusoes: <las 8.671 medi<;:6es realizadas, 
2007 correspondiam a rai;a atlante, 91 fenicios, 140 iberos e iberos-celtas; 521 celtas e galo-celtas, 51 gre
gos, 986 suevos-alanos, 471 arabes e mourns e 4407 tipos sem caracteristicas bem definidas. C£ Idem, 
Ibidem, p. 30 e 88. 
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0 extracto fundamental dessa raya lusitana ou atlantica, que a antropologia nos 
identifica e comprova com a nossa actual, era caracterizada par uma media e robusta 
altura, cabeya, longa, dolicocefala, de ociput desenvolvido, suturas complicadas, face 
moderadamente alongada, mezoprozapa, glabela acentuada, nariz mezorrinico, 
6rbitas micozenas, olhos e cabelos escuros, car morena, femmes em pilatras, tibias 
platicerenicas na sua maioria e rn1meros quase sempre perfurados. Ea casta atlantica 
ophiusae da Lusitania. Tal e o aut6ctone da raya portuguesa, o H. Atlanticus74. 

Os estudos antropologicos e arqueol6gicos de Joao de Almeida incluiram expedi
y6es a regiao de Muge, nas franjas do Tejo, e investigay6es em Marrocos, na demanda 
de provas sabre a mesma origem etnica dos habitantes da Mauritania de da 
Lusirania75 . Hoje, porem, as teorias que estabelecem uma originalidade nacional e 
territorial para Portugal sao recusadas pela arqueologia contempod.nea76, que as 
encerra na categoria de fantasiosas e destituidas de qualquer base cientifica. Mas na 
epoca em que o nacionalismo se procurava instituir, serviram de alimento a uma visao 
de engrandecimento que ambicionava levar Portugal a uma nova epoca de ouro. Em 
Joao de Almeida, coma em Paiva Couceiro e Aires de Ornelas, as diferentes 
mitografias serviram os prop6sitos ideologicos em torno de uma politica assumida
mente imperialista enquanto instrumento de ressurgimento nacional. Entendida coma 
tradiyao que remontava aos lusitano;77, a politica imperial consubstanciava a natureza 
de um povo e de uma ra<;a cuja liyao devia ensinar as gera<;6es futuras o significado 
do seu caricter colectivo e o sentido do seu destino comum. Foi esse caracter e esse 
destino da colectividade que o nacionalismo monarquico pretendeu cunhar com as 
suas leituras historiograficas, mesmo quando nao passavam de vis6es distorcidas do 
passado e da pr6pria hist6ria de Portugal. 

Mas se existe um substrata ideol6gico comum na utiliza<;ao que Antonio Sardinha 
e Joao de Almeida fizeram do mito da Atlantida, persiste contudo uma diferen<;a 
substancial. Enquanto Antonio Sardinha estaria consciente de que a sua teoria da 
ra<;a se limitava a aprofundar o mito, enquanto imagem mobilizadora, Joao de 
Almeida contrariava o caracter efabulado das suas explicay6es, procurando atestar a 
"verdade absoluta'' do mito enquanto "historia sagrada''78. Mesmo que ocasionalmente 
apresentasse o mito coma mera hipotese79, a sua importancia no conjunto do seu 
pensamento nacionalista nao desdenhava a busca de uma pretensa valida<;ao cienti
fica, ainda quando os argumentos _utilizados exibiam o mesmo lirismo e rotnantismo 
que Antonio Sardinha nao podia esconder. 0 mito da Atlantida permitia o regresso 
as origens, a "idade sagrada'' OU "infancia do Homem"80, onde a nac;ao espiritual cedo 

74 ALMEIDA, Joao de - Visdo do Crente, p. 15-16. 
75 Idem - 0 Ftmdo Atlante da rara Porruguesa, P· 89 e SS. 
76 Cf. RAPOSO, Lufs - "O Paleolftico". In: MEDINA, Joao - ob. cit., p. 69. 
77 "A concepi;:ao portuguesa do Imperio deriva da pr6pria tendencia tradicional para a expansfo que se 

perde nos tempos: - ja os Lusitanos, 154 anos antes de Cristo, como que indicando a rota futura, atraves
saram o Estreito e iam estabelecer uma col6nia em Okilo, a 40 Km ao S. de Tanger, junto a actual Arzila" 
[ALMEIDA, Joao de - 0 Estado Novo. Lisboa: Parceria A. Maria Pereira, 1932, p. 3]. 

78 ELIADE, Mircea - ob. cit., p. 15. 
79 ALMEIDA, Joao de - 0 Fundo Atlante da Raca Portttguesa, p. 67. 
80 Idem, Ibidem, p. 11. 
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comes:ou a desenhar-se na sua suposta singularidade no quadro peninsular e europeu, 
evitando a miscigenas:ao que perpetuaria a sua pureza original. Essa crens:a num genio 
especial nao era novidade nem exclusiva do pensamento portugues, mas teve refle
xos evidentes em alguns mitos do Estado Novo. 
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