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RESUMO: Este artigo esta dividido em duas partes: a primeira e composta por 
um catalogo das estelas funerarias com relevos provenientes dos Circulos 
Tumulares A e B de Micenas. A segunda e composta por uma analise na qual 
foram consideradas as opinioes anteriores a descoberta do Circulo Tumular B 
(de quando datam os dois unicos estudos dedicados exclusivamente ao enten- 
dimento das imagens contidas nesses relevos). A essas opinioes contrapo- 
nho uma posicao mais recente que entende tais imagens como representa- 
coes simbolicas ligadas a um estagio evolutivo determinado da civilizacao 
micenica a qual, nesse momento, passa por um processo de consolidacao de 
elites e estabelecimento de relacoes de poder mais duradouras: o germe da 
sociedade palacial micenica. 
PALAVRAS-CHAVE: Circulos Tumulares, estelas, Micenas, poder, simbologia, 
sociedade. 

Os Circulos Tumulares A e B de Micenas (Argolida - SE do Peloponeso - figura no 1) sao 
formados por um conjunto de tumulos de arquitetura particularmente diferenciada' encontrado 
apenas em Micenas: os tumulos em poco, datados de c. 1650-1550 a.C.. O Circulo Tumular B, 
cronologicamente anterior ao Circulo Tumular A foi escavado por G. E. Mylonas e I. Papadimitriou 
na decada de 50, sendo constituido de 26 tumulos. Sobre esses tumulos foram descobertos 
diversos fragmentos de estelas2, embora somente duas fossem esculpidas: uma proveniente do 
Tumulo A e outra proveniente do tumulo r3. Esta ultima apresenta uma lacuna na regiao central 
resultante de sua utilizacao posterior como base para outra estela. O Circulo Tumular A, escava- 
do em 1876 por H. Schliemann e S. Stamatakis, revelou seis tumulos (figura no 2). Tres estelas 
esculpidas sao provenientes do tumulo V, uma do tumulo I1 e outra ainda, cuja proveniencia nao 
e claramente estabelecida; o restante do material e constituido por oito conjuntos de fragmentos 
agrupados e numerados por W. A. Heurtley (Heurtley, 192 1 -3)4. 

Estas estelas sao lajes de calcario trabalhadas em um tipo de baixo relevo muito rustico e 
primitivo, ao menos no que diz respeito as imagens figurativas, sendo que as representacoes 
geometricas sao melhor trabalhadas. Quanto as suas dimensoes a altura esta por volta de 1,50m 
mas nenhuma dessas foi encontrada intacta. Somente uma, aparentemente completa, apresenta 
1.85m de altura. 
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Para o Circulo Tumular B temos as estelas A e i-. A estela A (no de registro 490) foi 
encontrada em pessimo estado de conservacao e a imagem gravada e quase imperceptivel. A 
cena que pode ser percebida mostra um touro sendo atacado por dois leoes; mais a direita esta 
uma figura humana que, por sua vez, ataca um dos leoes com uma lanca. A estela G (no de registro 
49 l) ,  apesar de apresentar nitidamente seus relevos, nao possui a regiao central, perfurada para 
que pudesse ser reutilizada como base para outra estela. Podemos perceber que o campo e 
dividido em duas regioes ou registros. No superior foram esculpidas espirais concatenadas; no 
inferior e representada uma cena, reconstituida por S. Marinatos (Marinatos, 1968, p. 177) (figura 
no 3). Nela um touro e atacado por dois leoes; a esquerda esta uma figura humana aparentemente 
ferida ou possivelmente morta; a direita outra figura humana armada avanca na direcao das feras; 
dois outros elementos geometricos aparecem do lado esquerdo da cena. 

A estela 1 (no de registro 1427), do Circulo Tumular A, foi encontrada sobre o tumulo V, 
faltando-lhe a parte superior (figura no 4). Uma moldura de volutas enquadra um registro que 
apresenta duas cenas: na parte superior uma figura humana portando uma espada conduz um 
carro puxado por cavalos a galope, da esquerda para a direita; sob as patas dos cavalos outra 
figura humana esta caida sob um escudo em forma de 8. Na parte inferior, um leao persegue outro 
animal de dificil identificacao5. 

A estela 2 (no de registro 1430) foi encontrada sobre o tumulo 11 do Circulo Tumular A, 
tambem faltando-lhe a parte superior. Sua superficie e dividida em tres paineis verticais, sendo o 
central liso. Nos outros dois paineis foi esculpido um motivo de meandros (figura no 5). 

A estela 3 (no de registro 1434) e composta de fragmentos de borda. Neles esta esculpido 
um motivo de espirais concatenadas em conjunto com pequenos circulos (figura no 6). 

A estela 4 (no de registro 1429) muito possivelmente apresenta sua altura original, medin- 
do 1,85m de altura, tendo sido tambem encontrada sobre o tumulo V (figura no 4). A superficie foi 
dividida em tres registros horizontais. No superior foi esculpido um motivo de espirais 
concatenadas e no inferior dois circulos interligados e decorados com volutas muito semelhantes 
a outros encontrados em selos egipcios e em botoes de ouro do tumulo 111 do proprio Circulo 
Tumular A (Heurtley, 1921-3, p. 138 e ss.). No registro central foi gravada uma cena onde um 
homem esta sobre um carro puxado por cavalos, possivelmente dois, a galope, da esquerda para 
a direita. A sua frente outra figura humana, brandindo um objeto, volta-se na direcao do carro. Um 
objeto projeta-se da parte posterior do veiculo, que, apesar da imprecisao do relevo, parece ser 
uma espada ou adaga. 

A estela 5 (no de registro 1428) tambem foi encontrada sobre o tumulo V. Apresenta dois 
registros horizontais sendo o superior composto por espirais concatenadas. No inferior, um carro 
e puxado por um cavalo a galope da esquerda para a direita; no carro, o condutor segura as redeas 
com a mao direita e uma espada com a esquerda. A frente do carro, do lado direito da cena, outra 
figura humana de pe esta brandindo um objeto, possivelmente uma faca. Suas pernas estao 
levemente arqueadas, embora nao pareca mover-se; esta voltada para a direita, de costas para o 
carro. Sob as patas do cavalo e os pes da figura humana foi esculpido um motivo de volutas. 
Acima do cavalo foi colocada uma versao do "simbolo do papiro canopico" e do lado esquerdo 
uma espiral, comum na ceramica do Cicladico Medio 111 (Heurtley, 1921-3, p. 1 32)6 (figura no 8). 

A estela 6 (no de registro 1431) nao tem origem definida e e constituida de tres fragmentos 
(figura no 9). Num registro horizontal superior foram encontradas espirais concatenadas, mas o 
fragmento esta em pessimo estado. O restante do espaco foi dividido em tres paineis verticais 
sendo que os externos sao preenchidos com espirais concatenadas e, do lado direito, no interior 
de uma espiral, foi gravada uma roseta muito semelhante tematicamente aos circulos inferiores da 
estela 4. O painel central apresenta a figura de tres cavalos com as patas dianteiras alcadas. 

O numero 7 designa um conjunto de fragmentos dos quais b e c sao fragmentos de borda 
com espirais concatenadas (figura no 10). O fragmento a representa parte de um registro inferior 
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onde aparece a parte dianteira de um cavalo e pode ser semelhante a estela 6, ja que nao sao 
perceptiveis sinais de redeas no animal. Onumero 8 (figura no 11) tambem representa um conjun- 
to de fragmentos sendo que h, c e d apresentam a mesma borda em meandros que a .  O fragmento 
maior, 8a, mostra parte da borda esquerda separada do registro central e do superior. Neste ultimo 
aparece uma roda e sob ela a ponta de uma lanca. No outro registro aparecem as cabecas de duas 
figuras humanas. O numero 9 (figura no 12) e composto por dois fragmentos. Em 9a uma figura 
humana esta de pe enquanto outra esta tombada, embora dessa so aparecam as pernas. Em 9b 
estao gravadas duas rodas, parte de um carro e a pata traseira de um cavalo, bem como as redeas; 
acima destas, as pernas de outra figura humana de pe e ainda outra caida. 

Em 10a vemos uma figura humana com joelhos flexionados e segurando um objeto com a 
mao direita. 10b possui apenas a representacao de um par de pernas. Esse conjunto de fragmen- 
tos foi encontrado sobre o tumulo VI, o mais antigo do Circulo Tumular A. O trabalho nesta estela 
foi mais de incisao que de entalhe em baixo relevo, como tambem acontece na estela A do Circulo 
Tumular B. Os dois fragmentos que compoem o conjunto de numero 11 (figura no 14) sao muito 
semelhantes quanto ao estilo ao conjunto I0 (figura no 13). 1 lu mostra a parte superior de um 
cavalo, suas redeas e uma lanca. 11 b mostra a cabeca e o braco de uma figura humana segurando 
um objeto semelhante ao observado em 10a. O numero 12 e um conjunto de fragmentos que, 
embora nao representem uma mesma estela, apresentam o mesmo estilo e sao todos de calcario 
conglomerado (de a a k - figura no 15). 

W. A. Heurtley (Heurtley, 1921-3, p. 138 e ss.) dividiu as estelas em tres classes segundo 
a tecnica e o material. A Classe I pertencem os conjuntos de fragmentos 10 e 1 1 devido a utilizacao 
de incisoes no lugar de baixos relevos e ambos sao trabalhados em tufo, tipo de calcario macio. A 
esta classe deve tambem pertencer a estela A do Circulo Tumular B pois sua tecnica de incisoes 
e muito semelhante a utilizada nos fragmentos 10 e 1 17. 

Na Classe 11, alem de o material utilizado ser o conglomerado, todas tem como principal 
caracteristica a divisao da area em registros e a ela pertencem todas as outras estelas e conjuntos 
de fragmentos, com excecao da estela 1. Quanto a tecnica e ao estilo, formam um todo homoge- 
neo, o que pode ser percebido atraves do padrao de espirais concatenadas presentes em 3,4,5, 
6 e 7. A esta classe tambem pertence a estela r do Circulo Tumular B, a partir da sintaxe da imagem 
pois, apesar de seu estado, fica claro que o registro superior apresenta espirais concatenadas e o 
inferior, uma cena figurativa. W. A. Heurtley determina tres caracteristicas comuns a todas as 
estelas: 1) o tratamento geometrico dos motivos espirais, meandros e rosetas, os quais nao 
aparecem pela primeira vez nas estelas, ja estando presentes em diversos objetos do mobiliario 
dos tumulos do Circulo Tumular A* e na estela r; 2) Divisao em registros atraves de linhas ou 
faixas lisas. Essa divisao em registros tem sua origem na ceramica de estilo Matt-Painted conti- 
nental do final do Heladico Medio, na qual ha uma permanencia da tradicao geometrica (Heurtley, 
1921-3, p. 142 e nota 1 1, jarro do tumulo VI); 3) As figuras humanas sao desenhadas geometrica- 
mente, sendo o movimento da acao sempre da esquerda para a direita. 

A Classe 111 e formada apenas pela estela 1 .  A geometria de suas espirais e mais ambiciosa 
e naturalista. Abandonou-se ai a divisao em registros e a cena apresenta duas acoes diferentes: 
a do carro e a da perseguicao. 

Apos a organizacao e catalogacao das estelas, W.A. Heurtley conclui pela permanencia 
de padroes geometricos meso-heladicos herdados da ceramica e a inovacao da decoracao figura- 
tiva; coloca a estela 1, da Classe III,.como o marco do rompimento definitivo com a tradicao 
geometrica (Heurtley, 1921-3, p. 148). Contudo, esse autor nao levou em consideracao, quando 
elaborou seu esquema dedutivo, o proprio mobiliario dos tumulos abaixo das estelas. Sao varios 
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os exemplos de que ja havia representacoes figurativas como as adagas em marchetaria de metal. 
Parece que se chegou num acordo quanto ao fato de estas estelas terem sido gravadas por 
artesaos nao habituados ao trabalho em pedra, mas sim ao trabalho em metal (Vermeule, 1975, 
p. 16). 

Apesar do pioneirismo de W. A. Heurtley e da solucao satisfatoria que deu a questao dos 
motivos em espirais e meandros, as cenas figurativas ainda causam uma grande controversia. E 
visivel a qualquer observador que nas cenas representadas, ao menos aquelas que chegaram 
integralmente ate nos, sempre esta presente o carro. Dentre os fragmentos, tres conjuntos (8 ,9  e 
11) tambem apresentam partes de carro, isso para as estelas do Circulo Tumular A. Ambas do 
Circulo Tumular B mostram leoes atacando uma presa, no caso um touro, e homens atacando, ao 
mesmo tempo, os leoes. Podemos entao delinear dois esquemas iconograficos distintos: o carro 
em acao e cenas de ataque, sendo que na estela 1 ambos os esquemas estao presentes, ja que nela 
figuram tanto um carro em acao como um leao atacando uma presa. 

G. E. Mylonas foi o primeiro a tentar interpretar essas representacoes (Mylonas, 195 1, p. 
134-147), tendo ainda como referencial apenas as estelas do Circulo Tumular A, ou seja, as de 
numeros 1, 4 e 5, aquelas que apresentam cenas completas. Sua opiniao diferia daquela de H. 
Schliemann e de A. Evans (Evans, 1929, nota 1 I), os quais acreditavam que tais cenas represen- 
tavam batalhas, atitudes ofensivas ou possivelmente a narrativa da morte do individuo deposto 
no tumulo. Tendo usado como referencia as imagens incisas sobre os selos e aneis de sinete 
encontrados nos proprios tumulos do Circulo Tumular A, conclui por estas cenas representarem 
corridas de carros em jogos funebres em honra do morto e nao cenas de guerra ou caca (Mylonas, 
195 1, p. 147, nota 15), tendo como principal argumento o fato de as figuras nao portarem elmo e de 
sempre haver apenas um homem sobre o carro. Nos exemplos da gliptica sempre aparecem dois 
individuos sobre o carro: um o conduz enquanto outro utiliza uma arma, seja a lanca ou o arco. Em 
outras cenas, ja de batalha corporal, as figuras portam sempre o elmo e o escudo (figura no 17). A 
ausencia de elementos defensivos e o fato de o individuo estar sozinho no carro levaram G. E. 
Mylonas a preferir a interpretacao da corrida de carros. 

Na decada de 70, E. T. Vermeule publicou um trabalho abrangente sobre a arte e estetica do 
mobiliario dos tumulos em poco de Micenas (Vermeule, 1975). Contudo, concentrou-se mais no 
aspecto da origem desse tipo iconografico, que nao apresentava precedentes nem sucessores no 
quadro do continente grego. Fechou definitivamente a questao sobre a origem micenica tanto do 
estilo como da tematica. 

Contudo, na decada de 80, o estudo da iconografia do periodo dos tumulos em poco 
ganhou uma nova dimensao, iniciada por R. Laffineur, que expos sua visao de uma imagetica 
metaforica, quase magica, na qual ocorre uma reducao do poder para emblemas estaticos. Contra- 
poe a arte micenica a arte minoica diferenciando o conceitualismo e o carater emblematico da 
primeira do naturalismo da segunda (Laffineur, 1983, p. 1 13). O que e realmente importante nao e 
somente estabelecer o que seja minoico ou micenico, mas sim penetrar na significacao real das 
categorias iconograficas presumidas e definir o que as diferencia fundamentalmente. As duas 
categorias apresentadas pelas estelas sao 1) carros em movimento e 2) cenas de caca, que apre- 
sentam, por sua vez, em dois niveis: homens cacando leoes e leoes cacando outros animais. Estas 
duas categorias abrangem tambem a gliptica e a decoracao das espadas e adagas provenientes 
dos tumulos dos Circulos Tumulares A e B (figuras nos 16, 17 e 18). 

Se  observarmos apenas a iconografia das estelas, poderiamos concluir simplesmente que 
os micenios eram um povo guerreiro. Ideia que seria reiterada pela grande quantidade de arma- 
mento encontrada entre o mobiliario funerario. Contudo, a riqueza desse mobiliario, assim como 
a ausencia total de fortificacoes, na acropole de Micenas, no periodo dos tumulos em poco, 
demonstra uma situacao de ausencia de conflito, mesmo que iminente. Descartada a ideia de 
guerra e de que as imagens das estelas refletiriam narrativas dos feitos guerreiros dos ocupantes 
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dos tumulos, poder-se-ia pensar numa narrativa de corrida de carros ou mesmo caca. Ora, nas 
imagens onde aparece o carro nao aparecem animais, com excecao da estela 1 de Heurtley, mas ali 
observamos o desenvolvimento de duas cenas diferentes. Como sugeriu G. E. Mylonas (Mylonas, 
1951, nota 17), tais imagens poderiam muito bem refletir um momento numa corrida de carros. 
Entretanto, por que o corredor estaria portando uma arma ofensiva como uma espada ou adaga? 
So podemos concluir entao que tais imagens nao sao narrativas, nao contam um momento espe- 
cifico da vida do morto, muito menos narram sua morte: muito autores ja sao unanimes quanto a 
esta questao9. 

Creio que a iconografia das estelas reflete um momento de afirmacao durante o processo 
de estratificacao social que ocorria, nesse momento, no continente grego'O. Assim, o desenvolvi- 
mento de um repertorio iconografico que evidenciasse as qualidades guerreiras e a forca indivi- 
dual seria bem logico, compativel com a situacao de viva competicao que deveria prevalecer entre 
os individuos num momento de formacao de estruturas de poder. 

Assim, temos que tentar entender o codigo simbolico desenvolvido pelos micenios para 
tornar publico e permanente, ja que a estela funeraria e um marco imovel e visivel, o carater de 
exceIencia dessa elite governante sepultada em tais tumulos. Alem das imagens de "carros em 
movimento" temos as de "animal atacando" e, neste caso, sempre quem ataca e o leao. Este 
animal tem um papel destacado que permeou todo o desenvolvimento da cultura e ficou mais 
evidenciado em Micenas (Younger, 1978). Nas estelas do Circulo Tumular B, e deve ser ressaltado 
que sao contemporaneas ou poucos anos anteriores as do Circulo Tumular A, o esquema 
iconografico e bem definido. Um touro e atacado por leoes que, por sua vez, sao atacados por 
homens. O touro e a presa, os leoes sao predadores, mas ambos sao dominados por um predador 
superior: o cacadorlguerreiro humano. O significado dessa imagem nada mais e que sugerir uma 
hierarquia em cujo apice esta o cacadorlguerreiro humano. Podemos perceber este esquema 
tambem na gliptica (Marinatos, 1990, p. 147). O leao e mostrado sempre como um adversario 
formidavel que os humanos tentam matar. Esse esquema tambem e observado nos motivos deco- 
rativos dos armamentos encontrados nos tumulos. Percebe-se, entao, uma identificacao do caca- 
dorlguerreiro humano com o seu adversario, no caso, o leao. Somente uma mensagem fica clara 
nessa hierarquia de poder em que natureza e cultura desempenham papeis pouco definidos: nao 
e o "senhor dos animais", mas o "senhor dos homens", que querem refletir (Marinatos, 1990, p. 
147). 

Da mesma forma, o outro grupo iconografico, representado pelo carro, um objeto ao qual 
pouquissimos, senao somente o proprio governante, teriam acesso, so pela sua presenca, seja em 
caca, corrida ou guerra, demonstra o alto sratus do individuo sepultado (Crouwel, 1981). Resta- 
nos ainda o esquema iconografico da estela 1 no qual, ao mesmo tempo, encontramos uma cena 
com o carro em movimento, como nas estelas 4 e 5 ,  e um leao perseguindo uma presa. 
Estilisticamente esta e a estela mais refinada; o tratamento dado as espirais e mais delicado e e 
diferente dos padroes presentes nas outras estelas, limitados a espirais concatenadas. E mais: 
sob as patas do cavalo, apos decadas de discussao, observou-se um guerreiro caido sob um 
escudo em forma de 8. Aqui a colocacao das duas imagens num mesmo registro mostra uma 
explicitacao do simbolismo: como o leao alcanca sua presa, o homem subjuga seus inimigos. 

Portanto, as imagens que enfatizain o poder individual do guerreiro refletem o local do 
individuo deposto na hierarquia social. Parece que temos de fato dois repertorios iconograficos 
diferentes relacionados a expressoes de qualidades socio-politicas e de status, os quais parecem 
ter seguido o desenvolvimento cronologico da cultura. A representacao do carro e do leao da 
transicao do Heladico Medio I11 para o Heladico Recente I (c. 1650 1500 a.C.) dara lugar aos 
grupos antiteticos e hieraticos de leoes e grifos do Heladico Recente IIIA: 1 em diante, como o 
relevo da Porta dos Leoes em Micenas e muitos selos e aneis de sinete (figura no 18). O primeiro 
repertorio exalta as qualidades individuais dos membros de uma elite. Ja o segundo utiliza O leao, 
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o grifo e outros animais como guardiaes da autoridade do governante que a esta exercendo. Isto 
parece corresponder a evolucao social e politica que foi descrita por C. B. Mee e W. G. Cavanagh 
a partir das evidencias dos tumulos micenicos e seu mobiliario (Mee & Cavanagh, 1984, p. 62). 

Tao logo sao desenvolvidas autoridades centralizadas nos diferentes distritos da Grecia 
micenica e uma certa estabilidade politica e alcancada, a necessidade de qualidades individuais e 
substituida pela necessidade de proteger e preservar a nova autoridade estabelecida. Tal afirma- 
cao de poder e autoridade certamente implica na emergencia de grandes estados/distritos, bem 
como a construcao de palacios (Wright, 1987) e o desenvolvimento de uma iconografia 
monumentalizada como a Porta dos Leoes em Micenas, ja citada, e o afresco dos grifos no palacio 
de Pilos e no palacio de Cnossos. 

Para uma definicao da tipologia dos tumulos em poco dos Circulos Tumulares A e B de 
Micenas cf. Torralvo, A. C. , 1993, p. 2 1-56 e p. 1 12. 

Estelas = stelai, termo grego que define um marco funerario, lapide. 
Sobre a nomenclatura dos turnulos, cf. Torralvo, A. C., 1993, nota 2. 
A numeracao utilizada neste estudo, para as estelas do Circulo Tumular A, e a mesma encon- 
trada em Heurtley, 1921-3. As estelas do Circulo Tumular B, cuja descoberta e posterior, serao 
designadas pelas letras gregas que identificam os tumulos sobre os quais foram encontradas, 
ou seja, A e i-. 

Nos ultimos 110 anos esse animal ja foi descrito como cavalo, ibex, cabra e corca. Cf. N. 
Marinatos, 1988, p. 147. 

O Cicladico Medio 111 corresponde ao final da Idade do Bronze Medio nas ilhas Ciclades, 
aproximadamente o mesmo periodo dos tumulos em poco dos Circulos Tumulares de Micenas. 

A adicao das estelas A e G na Classificacao de W. A. Heurtley e de minha responsabilidade ja 
que, quando foi feita, o Circulo Tumular B ainda nao havia sido descoberto. A unica referen- 
cia que confirma minha opcao e Hooker, 1976. 
Vaso em bronze do tumulo V, bojo do vaso decorado com o mesmo padrao de espirais 
concatenadas em Evans, 1929, figuras 156 e 35, em que compara os mesmos motivos utiliza- 
dos nos tumulos de Micenas, em Creta e no Egito. 

Xenaki-Sakellariou, 1985, p. 308; Niemeier, 1992, p. 97- 104 e Laffineur, 1990, p. 1 17- 160. 
10. Graziadio, 1991, p. 400-403 e Torralvo, 1993, nota 2 e cf. Conclusoes. 
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RESUME: Cet article s e  compose de deux parties: Ia premiere est constituee 
d'un catalogue des steles funeraires avec decor en relief, provenant des Cercles 
Funeraires A et B de Mycenes; Ia deuxieme partie propose une analyse ou sont 
considerees les positions anterieures a Ia decouverte du Cercle Funeraire B. A 
ces positions j'oppose une autre plus recent qui voit les images des steles 
comme des representations symboliques liees a un stade evolutif determine 
de Ia societe mycenienne, laquelle passe, a cette epoque-Ia, par u n  proces de 
consolidation des elites et d'etablissement des relations de pouvoir, plus 
precisemept Ia naissance de Ia societe palatiale mycenienne. 
MOTS CLES: Cercles Funeraires, esteles, Mycenes, pouvoir, symbologie, societe. 
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Figura I: Grecia durante o seculo XIII a. C. 



Ana Claudia Torralvo: A iconografia das estelas funerarias dos 
Circulos Tumulares A e B de Micenas. 

Figura 2: Acima: Circulo Tumular B com seus 26 tumulos designados por letras do alfabeto grego. Abaixo: 
Circulo Tumular A e seus seis tumulos designados por numeros romanos. 
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Figura 3: Acima: representacao contida na estela A do Circulo Tumular B, segundo G. E. Mylonas. Abaixo: 
Restauracao conjectura1 da estela G do Circulo Tumular B, segundo S. Marinatos (a partir de 
Marinatos, 1990, p. 144-5) 
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Circulos Tumulares A e B de Micenas. 

Figura 4: Estela 1 (a  partir de Heurtley,1921-23) 
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Figura 5: Estela 2 (a  partir de Heurtley, 1921 -23) 

Figura 6: Estela 3 ( a  partir de Heurtley, 1921 -23) 



46 Ana Claudia Torralvo: A iconografia das estelas funerarias dos 
Circulos Turnulares A e B de Micenas. 

Figura 7: Estela 4 (a  partir de Heurtley, 1921-23) 
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Figura 8: Estela 5 ( a  partir de Heurtley, 1921 -23) 
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Circulos Turnulares A e B de Micenas. 

Figura 9: Estela 6 (a  partir de Heurtley, 1921 -23) 

Figura 10: Estela 7 ( a  partir de Heurtley, 1921 -23) 
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Figura I I: Estela 8 (a  partir de Heurtley, 1921 -23) 

Figura 13: Estela I0  ( a  partir de Heurtley,1921-23) 

Figura 12: Estela 9 (a  partir de Heurtley, I921 -23) 

Figura 14: Estela I I ( a  partir de Heurtiey,1921-23) 
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Circulos Tumulares A e B de Micenas. 

Figura 15: Estela 12 (apartirde Heurtley, 1921-23) 

Figura 16: Revestimento em folhas de ouro de uma pixide, decorado emrepousse, com cena deataquede leoes 
(proveniente do Circulo Tumular A). 
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Figura 17: a partir de Sakellariou, A. Die Minoischen und Mykenischen Siegel des Nationalmuseums in 
Athens, Berlim, Verlag, 1964. - a)  Anel de sinete em ouro (no de registro 240) proveniente do 
tumulo IV- b) Anel de sinete em ouro (no de registro 241) proveniente do tumulo N -  c )  Selo 
em ouro (no de registro 35) proveniente do tumulo 11I - d )  Selo em ouro (no de registro 116) 
proveniente do tumulo 111. 

Figura 19: Porta dos Leoes, em Micenas (a partir de Ozanne, 1990) 


