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INVERN O 1948-1949, ser-lhe-ão enviados na volta do corre/o gratuitaoienle 
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Para tomar com café, chá ou chocol;1tc, o LEITI~ CONDI•: 1SADO AÇUCARADO .NESTLÉ 

é o ma is rico e de excelente pa ladar. 

Pode ser e mpregado ta l como ~ai da lutu, ou d iluído num pouco de água, conforme 

se queira, mais ou menos concentrado. Alé111 disso, tem o vuntagcm de não ser necessário 

j1111tar-sc-lhe açúcar. 

O LEITE CONDENSADO NF..STLI~ (. •ão, rn<"ontrn-sc por toda a parte, sempre fresco, 

apetito'º e garantido pe la Ne,tlr. Tenha pl'rnw11c 111emcnlc na sua dispensa algumas 

latas de LEITE C01'\0ENSADO NESTL~. e di, porá a•,im. no momento preciso, dum 

leite de qualidade sempre uniforme e de alto \Hlor nulritivo que poderá sen·ir 

a <1ualquer hora. 

L EITE COf\DE\ A D O 



ENAISSANCE 
SOCIEDAD[ INGL[SA 0[ DECORA~Õ[S E ANTIGUIDADES, L.DA 

• 
DECORADOR E S 
EST O F O S A NTI GUI D ADES 
R. DAS CHAGAS, 17, CAVE . TEL. 24606 · LISBOA 

M AIS LUZ E MENOR 
CONSUMO é o 

que os consumidores de 
energia eléctrica pretendem 
obter e sem saber como. 
Mas, nada mais fácil ! Re
sume-se afinal a plena satis
fação dêsse desejo no uso 
das lâmpadas TUNGSRAM 
KRYPTON. Esta lâmpada 
deve, sem dúvida, ser prefe
rida, não só pela sua ex
traordinária economia de 
consumo, mas, também, por
que dá uma luz intensa e 
brilhante. 

E,. sempre preocupação a 
escôlha de um brinde 

valioso que se deseja ofere
cer. Aqui o aconselhamos a 
que visite a OURJVESARlA 
CORREIA, na Rua do Ouro, 
245-247, em Lisboa, onde 
pode escolher entre a enor
me variedade de filigranas, 
pratas e jóias de fino gôsto, 
o brinde com que deseja 
presentear a pessoa da sua 
amizade. Variedade, qualida
de, economia ... - Veja pri
meiro as montras e entre. 
Verá que logo encontra o que 
deseja, a preços acessíveis. 

•• • 

SB vai adquirir um lustre 
em cristal da Boémia, 

vidro Murano, bronze ou 
ferro forjado, não se decida 
por qualquer, sem ver pri
meiro os que se vendem nos 
estabelecimentos de )1JLIO 
GOMES FERREIRA & C.-, 
LDA., na Rua do Ouro, 166 
a 170, e na Rua da Vitória, 
82 a 88, em Lisboa. Esta 
casa procede, ainda, a insta
lações frigoríficas, eléctricas 
e de iluminação, aquecimen
to, sanitárias, ventilação e re
frigeração, etc. 

O UVIR perfeita.me~te no 
teatro, na 1greJa, nas 

conferências ou em qualquer 
ocasião é o que permite a 
todos os surdos o novo apa
relho americano de audição 
TELEX com amplificação 
ELETRÓNICA. Agente ex
clusivo para Portugal e ' Es
panha A. MENDES OSÓ
RIO, técnico em Prótese Au
ditiva, Av. Almirante Reis, 
229, 4.0

, esq., Lisboa - Te
lefone 73331. 



A CASA VIEIRA CAM
POS (antiga Casa Fi

gueiredo), da R. da Prata, 
215, não é especia lizada só 
em material ligeiro para 
Campismo. Também já fir. 
mClu o seu nome na cons
trução de material de acam
pamentos, fornecendo impor
tantes empresas coloniais e 
as principais Missões Cien
tífitJs às Colónias. Tudo para 
campismo e acampamentos 
de longa duração. encontra
-se em boas condições de 
preço e qualidade na Casa 
Vieira Campos, de Lisboa. 

O ENXUGADOR 
« TANK », que já 

provou indiscutivelmente a 
sua utilidade e facilidade de 
uso - demonstra-o a enorme 
venda que tem - é o mais 
mo:lerno tipo de mata-bv;. 
rão para secretária. Assim, 
aqui se aconselha a quem 
ainda não se serve do EN
XUGADOR «T ANK» que 
não cieixe de experimemã.;o. 
E então nunca mais deixará 
de ler um TANK na sua 
mesa de trabalho. 

NO PAPEL DE CARTA 
que se utiliza na cor

respondência, pode-se avaliar 
muitas vezes o bom gôsto • 
a distinção de quem escreve. 
Para não perder tempo a 
escolher aquêle de que deve 
servir-se, aqui aconselhamos 
a preferir o das marcas 
NAU, NACIONAL e ER
NANI, qualquer dêles de 
óptima qualidade e excelente 
apresentação. São marcas re
gistadas de MECO, LDA., 
L. Rafael Bordalo Pinheiro, 
20 a 25, em Lisboa e R. das 
Flores, 14-Lº, no Pôrto. 

ffELVETIA - VELOX 
- GRETA, são os no

mes de três marcas de lâmi
nas suíças para barbear. A 
magnifica qualidade do aço 

empregado no seu fabrico dá 
bastante duração a estas lâ
minas. Vendem-se de dife
rentes modelos para os di
versos tipos de máquinas. Pe
didos a Azevedo & Pessi, 
Lda., Rua Nova do Almada, 

46, Lisboa, Telef. P. A. B. 
X. 2 9879. 

LIMITADA 
TUDO PARA CINEMA 
E FOTOGRAFIA 

OS MELHORES UBORATOIUOS PARA Altli\OORES 
lt El 'ELA.Ç ÕES, UIPLIAÇÕES E FOTOCÓPIAS 

RUA NOVA DO ALMADA , 8<& 
LISBOA TELEFONE 24610 



A PELÍCULA QUE NUNCA FALHA 
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CON CE SS IO NÁRI OS D A 

GENERAL MOTORS 

D A 

• CADILUC OLDSMOBILE 

OFICINAS - ESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PARA AUTOMÓVEIS E CAMIÕES 

• 
RECTIFICAÇÃ O DE CAMBO TAS, CILÍ N DRO S 

12,2 A 5,5 PO LEG AD AS!. MECÂNICA GERAL 

ELECTRICIDADE E PINTURA COM INFRA-VERMELHOS 

• 
VENDA DE PEÇAS LEGfTIMAS 

CHEVROLET · OLDSMOBILE · CADILLAC 
RUA VASCO DA GAMA . LISBOA TELEFONE 6 2755 

• 
EXPOSIÇÃO E VENDAS 

AV. ANTÓNIO AU GUSTO DE AGUIAR, 23-E, , 3-F · LISBOA 

1 

Secção de Pinturas 

Secção de Peços legítimas 
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CASA ESPECIALIZADA EM TAPETES 
BEIRIZ • ARRAIOLOS • PERSAS 



APARELHOS . PAPÉIS 

CHAPAS . PELÍCULAS 

K O D A K , LIMITED 
RUA GARRETT , 33-LISBOA 

ESTA fotografia é de um 
bonito azulejo decorati. 

vo, da acreditada FABRICA 
DE CERÂMICA VIUVA 
LAMEGO, LDA., no largo 
do Intendente, 14 a 25, em 
Lisboa. Nesta fábrica, que 
foi fornecedora das Exposi
ções In ternacionais de Paris 
e de Nova York, executa-se 
enorme variedade de azule
jos de padrão artístico (gé
nero antigo), louça regional, 
faianças artísticas, vasos de 
louça para decoração e ainda 
louça de barro vermelho, ma. 
ni lhas e outros acessórios. 

-r 

JUVENIA, o melhor res
taurador da juventude 

dos cabelos, é um magnífico 
preparado cujo uso lhes res
titui a primitiva côr, quando 
já grisalhos ou brancos. J!, 
assim, JUVI!NIA um pro
duto de grande valor e uti
lidade, que também evita a 
caspa e a queda do cabelo, 
ao qual conserva tôda a sua 
vitalidade. O uso de JUVI!
N IA não tem o menor peri
go. Não mancha a pele, não 
suja o cabelo e não acarreta 
as complicações do emprêgo 
de tinturas mal preparadas. 

••• 

A excelência dos traba-
lhos gráficos depende 

sobretudo de : Estilo e estado 
do mate ri a 1 tipográfico; 
Q ualidade e apropriação de 
papéis; Conhecimento pro
fundo e prático dos serviços 
de composição e impressão; 
gôsto e criteriosa conjuga
ção dos vários elementos 
utilizados pela oficina nos 
traba lhos que executa. De 
tudo isto d ispõe a OFICINA 
GRAFICA, LIMITADA, 
R. Oliveira, ~o Carmo, 8 -
Te lef. 22 886 - Lisboa. 

E STÁ tratando da decora
ção da sua casa' O u 

talvez tenha necessidade de 
escolher um brinde de «bom 
gosto», para oferecer a al
guém de amizade. Aqui o 
aconselhamos que procure ver 
a grande variedade de ex
celentes FERROS ARTÍSTI
COS - candeeiros, mesas, 
candelabros, cinzeiros, gra
des para interiores, etc. -
fabricados e em exposição 
na SERRALHARIA ARTIS
TICA de Vicente Joaquim 
Esteves, na R. das Amorei
ras, 88, em Lisboa. 
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R ELOJOARIA CA YRES é 
o moderno estabeleci

mento na RUA DO OURO, 
1 H. onde o público de Lís· 
boa encontra as mais cate· 
gorizadas marcas de relógios. 
Mas há mais: Cayres oferece 
ainda uma oficina que é um 
verdadeiro laboratório técni
co, apetrechado com apare
lhagem e ferramentas hoje 
indispensáveis ao consêrto, 
afinação e controle da relo· 
joaria de alta precisão, cuja 
montagem foi superiormente 
dirigida por um especialista. 

T oMn nota desta firma e 
do seu enderêço : GUE· 

DES SILVA & GUEDES, 
LIMITADA - 32, Rua Eu
génio dos Santos, 34, em 
Lisboa, telef.: 2 3 746. Aqui, 
nesta casa da especialidade, 
encontram os interessados 
não só imensa variedade de 
FERRAGENS para a cons· 
trução civil, em todos os es
tilos, como ainda enorme 
sortido de FERRAMENTAS. 
Guedes Silva & Guedes, 
Lda., aceitam também en· 
comendas para CROMAGEM 
em todos os metais. 

J NSTANTA - é a mo-
derna casa de artigos fo. 

tográficos na Rua Nova do 
Almada, 55·57 em Lisboa. 
Nos seus excelentes e bem 
a pe t rec h a d os laboratórios 
executam.se com a possível 
brevidade e o máximo cui· 
dado e perfeição todos os 
trabalhos de fotografia -
como: rcvelagens, cópias, am· 
liações, etc. - sob os cui· 
dados técnicos de pessoal es
pecializado. 

f\ IJINTÃO, não é só a 

~ casa especialisada em 

tapetes das melhores marcas 

nacionais, como são os de 

BEIRIZ e de ARRAIOLOS. 

Também ali encontramos 

MÓVEIS DE ARTE, lindas 

peças em COBRE para deco

ração de interiores e as 

características M A N T A S 

ALENTEJANAS que têm 

feito um verdadeiro sucesso. 

QUINTÃO, 32, Rua !vens. 

SÃO INCOMPARÁVEIS 
OS MARAVILHOSOS 
PRODUTOS DE BELEZA 

ROSIPÔR 
RODAL 

YILDIZIENNE 
OLY 

MYST I K 

E 

RAINHA DA HUNGRIA 

DA ACADEMIA C I ENTÍFICA DE B ELEZA 

AVENIDA DA LIBERDADE, 35, 2.0 
• TEL. 21866 · LISBOA 
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DE . . BANDEIRANTE 

SERVI Ç O D IREC T O A BUENOS AIR ES 
( Via DAKAR-RE CIFE-RIO ) 

EM AVIÕES «CO JSTELLA T CO 1
) 

4 vezes Pº " semana 

PÕE O MUNDU AO SEU ALGA 1 CE 
LISBOA • PAHIS • LONDRE.5 • ROMA • ISTAMBUL • MADRID • FllANCFORT 

RIO DE JANEIRO • RECIFE • B E ' O 1\IHES • 0 1\KAR 

PANAIR DO BRAS/l 

EMBAHQ OE SUAS ENCOl\lENDAS NOS BANDEIRANTES 



UMA A ll ELHA ZUJ\il BI U A ci_ S EN\.N T 

A medida que a velocidade e a importàocia 
da maquinaria aumentam torna-se cada 

vez mais importante para a indústria que os 
r uídos e perturbações de toda a espécie sejam 
reduzidos. Os ruídos e a vibração efectam 
a eficicncia dos openírios a um elevadíssimo 
grau. 
O oscilógrafo de raios catódicos é agora usado 
com grandes resultados para resolver tais pro
blemas. Ruídos e vibrações, mesmo que sejam 

como o zumbido duma abelha ou tão incómodos 
como incessante rumor duma moderna máquina 
impressora, são localizados e analizados pelo 
oscilógrafo. 
Os Laboratórios de Investigações Philips trou
xeram uma grande contribuição para o desen
volvimento dos oscilógrafos de raios catódicos. 
Com efeito, muitos dos maiores passos dados 
pela técnica indus trial emanaram destes grandes 
Laboratórios. 

PHILIPS 
AJ UDA A CONSTRUIR O MUNDO DE AMANHÃ 

ELEClRÓ'llCA • LA \IP \D.\S · RECEPTORES DE R.\010 \',Í.L\' ULAS DE 11,\n10 • AP \llEl.llOS OE MEDIDA • .\PARELHOS 

DE RAIOS X· CER\DORES OE ALl'A FREQUÊNCIA· EMISSORES· POSTOS DE SOLDllDURA 

.\ ~! PL 1 FI CAD ORES E Q U 1 I' A J\I EN T O S 1) E C 1 N E ~I A TELE\' I SÁO 



LINHAS 
D E R A R A 

e LA s s 1 c·A s 
ELEGÃNCIA! 

O NOVO VAUXHALL 
1949 

Portugal é lindo 1 Quantos maravilhosos e imponen· 

tes monumentos não podelnos admirar por esse 

Portugal afora 7 

Monumentos de linhas sóbrias, clássicas e tlpicas 

da nossa erou1tectura e que obedecem quase Iodas 

a uma simplicidade que agradou aos nossos ante· 

passados e agradará aos nossos descendentes. 

Construia·se para durar. 

Assim também os fabricantes ingleses fabricam para 

durar. Mantêm as linhas aprovadas como clássicas 

que eloam e simplicidade moderna e beleza à como· 

didade e resistência necessárias para um carro de 

cidade e de turismo. 

VAU X HALL epresen1e agore os dois novos modelos 

de 4 cilindros e de 6 cilindros precisemenle pe•e 

esses dois fins: 

O de 4 cilindros-cerro económico, resistente, 

cómodo e emplo o cerro é u1ilitár10 por excelência. 

O de ó c11í~dros ·cerro de 

lurismo com emplo espeço 

pero pesse9e1ros e pare ba

gegens, veloz, resislenle e 

brilhenle no sua perlormence 

menlém e inegualável eco 

nomia dos carros Europeus. 

Visile o Concessionário dis· 

lritol VAUXHALL e peço-lhe 

lodos os informes. 

VAUXHAll é um produlo do GENERAL MOTORS. 

' 
D o 1 s 6 R A N D E s N o M E s GENERAL D u p L A 6 A R A N T 1 A 

MOTORS 

CONCESSIONl(RIOS EM TODOS O S DISTRITOS DO PAl'S 



EM 1905 · 
,\ ílHA fLEIH.\ f~ICIO 

A C .\ ~IP A N 1 L \ D O 
CAF I~, CHIANDO U.\ l 
LOTE OI~ CAFÉS PU
ROS Q 1~ TODO O PAÍS -
- D l1 OHTE A S L-· 
A PllE CIOU PHO CL A
MAND0:-0 l\ IELHOH 
C A L1' I~ É O D A 

BHA. S ILJ~ IR A 

A BRASILEIRA 
DO CHIADO 

ESCRITÓRIOS : CALÇ. DO CARMO, 29 • ES1 ABELECI,JJEN'l'O: R. GA RRE"l T 

LISBOA 



PNEUS E CÂMARAS DE AR 

PRODUÇÃO DA 

MANUFACTURA NACIONAL 
DE BORRACHA 
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DAS DES~ZAS ... . . 

Das despesas de manutenção, reparações e outras que 

V. Ex.• fem anualmente com o seu automóvel, em regra, apenas 

3 °lo são absorvidas com a lubrificação. 

Consequentemente, mesmo que a lubrificação não tivesse 

primacial Importância na vida do carro, valia a pena fazê-la 

sempre com Mobiloil e Mobilgrease nas Estações de Serviço 

VacuumMMobiloll, que se encontram apetrechadas e às ordens 

de V, Ex.• para manter o seu carro com o maior cuidado, me

diante uma remuneração razoável. 



RBDACÇÃO E ADlltl N I S TR AÇ ÃO 
B·, D& S. PEDRO UE ALC Â NTARA 4G, 1.0 -TEI .• 32l5Ji . LISBOA 

; 

I>A.l ORAM 
~rluóuesa .(ZJ r le e 

o 

EDIÇÃO DO SECRETARIADO NACIONAL DA INFORMAÇÃO, CULTURA POPULAR E TURISMO 

N ÚMER OS 36 e 37 * ANO de 194 8 * VO LUME 6.º 

ANTÓNIO QUADROS 

PRINCIPE LICHNOWSKY, A. T'SERSTE· 
VENS, ANTÓ NIO ARRO YO, ETC. 

lUIS XAVIER 

• • • 
A. N. 

D. DE M. 

• • • 

A. Estranha A.Tentura de Sintra 

Sintra - Sonho que é realidade 

A. Fotogenia de Sintra 

Sintra e 01 A.rtl1ta Plá1tlco1 

.l Poesia no Museu de Arte Popular 

Preséplstas Portugue ses do Século xvm 

O •A.stórla• de MoolorHoho e o Botei d e 
Torl1mo da Guarda 

tu!s REIS SANTOS Os desenhos do escultor António Duarte 

RUY CINATTI Timor-Páginas de um Diá rio PoéHco 

SANTOS PIRES Serra, Campina e Mar 

MATOS SEQUEIRA 

• • • 

Sintra ••• 

Guimarães:- Uma feliz Iniciativa dos 
C. T. T. 

JOS~ ESPINHO Mapa do concelho de Sintra 

CAPA DE EDUARDO ANAHORY. - EXTRA-T EXTOS A COR DE: BERNARDO MARQUES E 
CARLOS RIBEIRO. - DESENHOS DE: ANTONIO DUARTE, A,t.:T()NIO-LINO. BERNARDO MAR
QUES, MARIA DE LOURDES SANTOS PINTO, MARIA LU1SA TAVARES E RUDY. - FOTOGRA
FIAS DE: A. CASTELO BRANCO, DOMINGOS BERTRAND, HERJ\IINIOS, HORACIO NOVAES, 

DR. LUIS XAVIER, MARIO NOVAES E RUY CINATTI. 

Condiçõea de auinatnra para 6 n úmeroa: Portulfal (Continente, Ilhaa Adjacente. e Prorinciaa Ultramarinaa), EapanLa 

e Braail160$00- Eatran1feiro185$00 - Diatribuidor no Braail1 Livro• de Portulfa l, Lda. - R ua Gonçalve s D ias, 62, ltio de Janei ro 

Capo : Utografio de Portugal - Fololilogrofias : litogrofio de Portugal, Fologrovuro Nacional e litogroRo Amoflm - Gravuras: 8erlrand, Irmãos, Ldo 

e Fotogravura Nocional, Ldo. - Composição e Impressão : Tipogra fia do Empresa Nocional de Publícidode 

PREÇO: 20$00 



A ESTRANHA AVENTURA 
DE SINTRA 

E Cíntia, como lhe chamavam os gregos 
e os túrdulos, deriva o nome de Sintra. Cíntia era então, para sábios e poetas, o 
promontório da lua. O promontório da lua! Fantástica, misteriosa designação ... 
Que realidade escondida, que verdade ignorada entreviram, lUcidamente, os nossos 
longínquos antepassados? Nada ficou escrito, e a tradição oral não conserva vestí
gios dos reinos sonhados, dos caminhos pressentidos. Os séculos foram passando e, 
pouco a pouco, os homens foram destruindo implacàvelmente os velhos mitos. Não 
importa. Nós sentimos, nós sabemos que só eles tinham razão, que Sintra não é 
um lugar como outro qualquer, que Sintra caiu entre nós por qualquer morta aven-



tura, que Sintra não nos per
tence, e nós não a merecemos 
porque não cremos na sua es
tranha origem. 
Condições climatéricas, natu
reza do terreno, constituição 
geológica? Mentira, horrível 
mentira ! A força que alimenta 
os fetos, erguendo-os até ao 
céu, e dando-lhes natureza de 
árvore, a seiva que oferece às 
flores tão belos e variados ma
tizes, as mil tonalidades do 
verde, a harmonia duma pai
sagem em que os rochedos 
e os penhascos se co.njugam 
com as camélias e com os cis
nes brancos, o sangue que 
palpita nas veias da serra de 
Sintra, vêm da lua, da nuvem, 
de toda a parte, menos deste 
mundo. Os que amam Sintra, 
os adeptos da sua doce reli
gião pagã, sabem-no bem. É 

um mundo diferente, onde a 
beleza é o ar que se respira, 
e a poesia é a própria respi
ração. 
Este ponto fresco do vale, em 
que o olhar sobe, trepando a 
vegetação da montanha, atra
vessando as paredes frias do 
Palácio da Pena e perdendo-se 
ao longe, para lá do dia e da 
noite ; aquele panorama do 
Castelo dos Moiros em que, 
sentados nas ameias gastas 
da muralha, avistamos o mar 
confundido com o céu; aquele 
outro lugar onde o Paço Real 
de Sintra, pesado de história, 
se esconde por detrás dum 
muro inteiramente coberto de 
musgo velho - ou o momento 
irreal em que a vista da ser-



rania, com o céu, a floresta, e a rocha, o cheiro húmido da erva medrando em todo 
o lado, o fino som da água caindo da fonte e das aves cantando nas copas das árvo
res, se transformam numa única sensação, nova, selvagem e indiferenciada - , 
nada disso pode fazer parte da nossa humanidade. 
Estivemos em Sintra há pouco, por uma tarde calma, uma tarde de silêncio e de 
frescura. Visitámos as belas salas do Paço, onde viveram os reis de Portugal, per
corremos as ruelas estreitas e íngremes, as escadarias tortuosas serra-acima, emol
duradas de céu e de montanha, descemos ao vale onde os riachos frios alimentam 
canaviais ondulantes, e onde as mulheres lavam a roupa rindo e cantando, passeá
mos nos -caminhos poéticos, profundos de sombra e verdura das pequenas quintas 
cercadas de muros altos, cobertos de trepadeiras, fomos a Monserrate, onde a colina 
é verde e a água é escura como um mistério, funda como a própria existência, admi
rámos a beleza cuidada do Parque de Pena, e estivemos também no palácio, donde 
a vista da terra não tem fim, e a vista do céu parece ter limites, passámos por todos 
os pontos consagrados de Sintra, os Capuchos, Seteais, a Fonte dos Passarinhos ... 
O trabalho do homem, em Sintra, não briga com o trabalho da natureza, antes o 
auxilia - e disso nos devemos orgulhar, nós, portugueses. Que naquele ponto da 
terra, o homem tenha recuado, tenha hesitado, indica um respeito, uma admiração, 
que não fazem parte da sua índole. O homem apaga-se, ocupa voluntàriamente ali, 
a posição de segundo plano. Porquê? Que poder sobrenatural se desprende das faldas 



luxuriantes da serra? Sintra 
é a terra das interrogações, 
das surpresas. 
Porque é que naquele recanto 
nevoento, se juntam plantas e 
flores dos cinco continentes? 
Porque é que as nuvens vêm 
cobrir, a todo o instante, os 
seus píncaros que não ultra
passam, no entanto, os qui
nhentos e quarenta metros? 
As nuvens buscam o pfomon
tório da lua, saudade dum 
planeta ou duma estrela onde 
estiveram um dia. 
Ah, sim! Sintra nasceu de 
qualquer aventura esquecida 
pelos séculos, e veio até nós 
como cometa, bólido de outros 
espaços e outras dimensões. E 
como se compreendem à luz 
desta realidade, as sombras e 

1 

as encostas verdes de :M:onser-
rate, ós pequenos lagos tran
quilos da Pena, os rochedos 
bravios da serra, as ramagens 
intermináveis das árvores, for
mando um tecto de penumbra, 
os arbustos desconhecidos na 
Europa, as quintas emoldura
das na natureza, os campos de 
flores, como se compreende o 
mistério enevoado de Sintra? 
Abandonemos inteligência, ló
gica, raciocínio. Sintra é para 
sentir, e só sentindo, se pode 
conhecer. Abandonemos regras 
e ciências : é a única maneira 
de possuir a eterna poesia de 
Sintra. 
Aqui deixamos a brisa da men
sagem que uma tarde mansa 
e silenciosa de Sintra, nos ofe-
1·eceu: 
Tinha acabado de chover havia 



pouco tempo. As nuvens, opacas e cinzentas, afastavam-se pouco a pouco, levadas por 
uma breve aragem. Dum momento para o outro, o céu ficou descoberto e o azul 
invadiu a atmosfera, tal um sorriso súbito. Desprendia-se da terra um cheiro de 
ervas molhadas e de folhas a secarem. O sol chegou também, um sol fresco e alegre, 
e ficaram mais brancas as penàs dos cisnes que, de novo, um a um, se lançavam 
à água. 
O Castelo e o Palácio, que antes se erguiam sombriamente, ficaram mais leves, mais 
claros, como se tivessem esquecido o passado e tornassem à vida. Do vale, as vozes 
e os ruídos do trabalho no campo ganharam sonoridades e ecos. 
O canto dum rouxinol cresceu no silêncio, atravessou matas e penedos, e foi-se per
der, para lá dos contornos da montanha. 
Foi como uma revelação. A presença de qualquer coisa mais, a p1·esença duma voz 
surda e irreal, a presença dum mundo diferente tornou-se-nos evidel).te e irrefutá
vel. Mensagem invisível e impalpável, ela tocava-nos, todavia, e manifestava-se como 
sentimento nunca experimentado. Era a lembrança, a saudade da estranha aventura 
de Sintra, do promontório da lua. 
Quem duvidar, quem zombar desta vida transcendente que a alimenta, então nunca 
poderá, realmente, entrar em Sintra. 

ANTóNIO QUADROS 

DESENHOS DE BERNARDO MARQUES 

, 
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SONHO QUE É REALIDADE 



o M 1\IS JJELO ., 
'fODOS 

glo1'ious Eden de Byron, lusitano paraíso, 
quem deixa de sonhar contigo ou de retraçar a si próprio esse lugar encantado, 
pintando-o com brilhantíssimas cores, como quadro radiante de fantasia! É por isso 
que todo o estrangeiro se apressa o mais que pode em visitar Sintra, para ali à pri
meira; vista, ou desfalecer-lhe o entusiasmo força.do ou sentir a convicção de que não 
fora preenchida a sua expectação. Quase sempre é o que acontece acerca de todos 
os objectos que gozam duma denominada reputação europeia e dos quais por 
muito tempo e excessivamente se tem ouvido falar. 
Todos encontraram Paris mais pequeno, o Monte Branco menos elevado e o Reno 
mais estreito do que se tem escrito; outro tanto me sucedeu em Sintra. No fim de 
três dias de residência em Lisboa, quase que me envergonhava de não ter aind:::. 
visto Sintra; quando, porém, a vi, achei-me desencantado e, com estranheza e admi
ração, procurava com ardor o momento importante em que deveria desenvolver-se a 
meus olhos o oculto prestígio da preconizada Sintra. .. 

SÍ1., IO S os I>A TEitRA (LICII N OWSKY) 

Eut S inh·::t todas• as (lC•'S Jl CCt ivas são iguulntente hehLS. Se, dn vi la, o pano_a·anta. 
' · · ·t d Custeio dos da sera·ania é impo-oentc e csn1agador - a JUUSt\,gcul que se ª'' ~M n ~- _ - r 

;\l oiros ndqllire, eomo ne~IM fotogralias, inesperados aspectos de •menStdao e doçu a. 

Foi baldado o meu empenho; todavia, quanto mais tempo me demorava em Sintra, 
tanto mais aprazível me parecia e mais sonhadamente romântica, até que, quando 
finalmente me foi forçoso partir, repassou-me um tão íntimo desgos~, que de to.do 
se tornou manifesto para mim que ali havia muito mais do que aquilo_ que a pr~n
cípio tinham descoberto meus olhos profanos. O pesar da minha separaçao era a vin
gança do encantamento que eu desconheci. Essas frescas veredas cobertas de ~o~ha
gem, o crescimento majestoso e exube1·ante da vegetação, as cascatas e fr1g1.dos 
regatos, as montanhas e penedias, a perspectiva das campinas e do Oceano, .t~~o isso 
nunca o esquecerei, e, com a autoridade de Byron e de Camões, com a o~m~ao dos 
poetas e dos literatos de todos os tempos e de todos os povos, proclamarei Smtra o 
mais belo de todos os sítios da Terra. 

PRíNCIPE FÉLIX LlCHNOWSKY 
cPort119al> 

Recordações do ano de 1842 



A~ mais variadas esp écies a r bóreas d os climas 
te m perados e q uentes fazem tias matas e pa•·

q ues da Ser r a autên t it·os r ecantos edénicos. 

RECISAREI de dizer a razão por que o palácio de Sintra é um desses lugares 
donde gostaria de expulsar o turismo, para lá viver a meu gosto, num fresco silên
cio, numa preguiça paradisíaca, com amigos músicos, jogadores de xadrez, e letra
dos? Com que íntimo bem-estar ouviria algumas vezes, cobrindo o rumorejar das 
fontes, tão permanente que compõe um género de silêncio, uma bela voz quente a 
dizer-me os versos de Camões ou os de Gil Vicente, o poeta manuelino: 

Um jardim de paraíso ideal. Que Salomão mandou aqui. A um Rei ele Portugal.. . 

Bela paráfrase a estes jardins de Sintra, onde os vales de exótica vegetação 
fazem desabrochar uma vaga de fetos e palmeiras por entre relvados de um verde 
inglês. 

A. T'SERSTEVENS 

* * * 
AQUI a Sintra andam-se cinco léguas sobre um piso mau e duro; mas quando 

se chega lá, fica-se bem compensado da fadiga que se experimentou, pela frescura 





do ar e a vista dos bonitos retiros espalhados, na encosta norte da serra que nós 
fomos ver há alguns dias. Aqui a natureza, desprovida dos esforços mesquinhos da 
arte, dá, em espectáculo, as suas belezas fantásticas e encantadoras num muito alto 
grau, e fiquei encantado atravessando os penedos enormes dessa serra, agrestemente 
misturada de bosques e água. Os antigos tinham chamado com propriedade a esse 
sítio promontorium limae, promontório da lua; de facto, quis-me parecer que tínha
mos uma vista mais próxima e mais distante desse belo lumiar, do ponto mais ele
vado da serra, sobre o qual os antigos construíram um templo que lhe era dedicado, 
sob a invocação de Cíntia, donde vem o nome moderno de Sintra; e não há certa
mente um ponto no globo onde melhor se possam fazer observações astronómicas, seja 
que se considere a altura da serra, a serenidade da atmosfera ou a extensão do hori
zonte, guarnecida com a ampla vista do grande Oceano Atlântico, que se desdobra 
imediatamente aos pés da serra iluminada pelo sol poente. 

ARTHUR WILLIAM COSTIGAN 
«Ccwtas de Portugal» 

1778-1779 

ERIA tão difícil descrever Sintra, como encontrar-lhe paralelo. É o koh-i-nor da 
paisagem portuguesa ... 

HUGH OWEN 



M beleza selvagem, em suavidade e. frescura de atmosfera, mesmo nos grandio
sos aspectos do vale, montanha e mar, o Buçaco pode rivalizar com Sintra e, sob 
certos pontos de vista, excedê-la. Mas, as longas linhas de ameias velhas e as torres 
maciças, sobrepostas aos eternos penhascos suspensos sobre a pequena vila e as suas 
ravinas arborizadas, justificariam, por si sós, uma viagem a Portugal. 

MARTIN R UME 



Os contos 01aravilhosos das uàlil e uma noites», fala,·nm d e 

lendas e J>aises deslu>nbvautcs ontle os gén ios frans forma,·nm 

as e la ou panas em. palácios reais. O s contos e as l e ndas n ão 

mentiram. Existe aind<l algut•es, nes te niunclo, uma terra 

encantada: é Sintra - coJUo esc c·eveu um dia Gco1·gc Bor1·ow. 

, 



Ja1·di n • exé1ticos do J a pão 
ou da Clainn '/ Pa1·qucs 
fi o ri<l os <ln. ll o l o.n <la •t 
Vc~ctn.ç ão luxuriante 
da A nu! 1·ica do Sul? 

1''0TQil DE llOIUCIO NOVA1':S 

- Flor es de S intra, eterno e 
poético mistério de Sintra . .. 



S LA SIERRA MAS HERMOSA . .. <GIL ' \ 7 ICENTE> 

SINTRA, onde iremos encontrar a tem
peratura mais idealmente fresca e consoladora, assenta num maciço de granito que, 
em época relativamente moderna, irrompeu do terreno cretácio envolvente, devendo 
à natureza especial do seu solo a vegetação maravilhosa que veste toda a monta
nha e as águas preciosas que surgem por toda a parte. 
Além do Paço Real, que é um dos mais interessantes e sugestivos do País, Sintra conta 
nas suas encostas uma longa série de magníficas quintas, muitas das quais dignas 
de serem visitadas. 
O facto que, porém, a torna mais notável, é a grande diversidade dos seus panora
mas e pequenas paisagens. De qualquer elevação a que se suba, avista-se sempre a 
vasta campina, que se estende no sopé da montanha, limitada a poente pelo mar e 
a nascente por uma cadeia de cerros pouco elevados. Para norte, o horizonte é ili
mitado. É neste chão extensíssimo que fica Mafra, lá ao longe; mais perto, Colares; 



Nunca em minha vida con· 
templei quadro algum que 
mais apto fosse a eucl1er o 
eopectador de prazer e admi

ração. Respirar o ar d e S i n
tra. é, por si só, um prazer 
incfú,•el. 

ROBERT SOUTHEY 



à esquerda, · as Azenhas do Mar; e depois um rosário doutras povoações menores. 
Mas o encanto, para o pintor, reside propriamente nos mil incidentes que nos sur
preendem a qualquer volta do caminho, dentro da povoação e nos terrenos monta
nhosos que a envolvem ; a pequena paisagem local, enfim. Assim o sente também Eça 
de Queiroz, quando nos descreve Sintra num dos seus romances : Os Maias. A des
crição aparece entrecortada pelo diálogo travado durante um passeio através da 
vila. Eça sente Yivamente todos os aspectos, tem a visão aguda do impressionista 
que ràpidamente fixa, na mancha, os movimentos mais subtis, pela oposição e gra
dação dos valores. 

ANTóNIO ARROYO 

(Notas sobre Portugal, Vol. II) 

* * * 
D EJAR a Sintra, y ver al mundo intero es, en verdad, camifiar en capuchero. 

P1·ovérbio espcinlwl 



O cé u d e S inh-a é, por vezes, a ssim: ·- tecido d e finas 1:amageos, 
de l'clu zentcs folhas, de troucos amo1·osam entc abraçados ... 

• 



h ! em c1ue variegado la
birinto de montes e val es 
s urge agora o glorioso 
fi:den de Sintra! Ai de 
mim! qual a pena ou pin-
1·el que reproduzir pod e 
metade, sequer, das suas 
belezas 't ! 

LORD BYRON 

.. 

FQTOS DE HORACIO NOVAES 

oje é o dia mais fe li z da 
minha vida. Conheço a 
Itália, a Grécia., o Egipto, 
e nunca ,-.i na.da compa· 

rável ii Pena- Eote é o 
verdadeiro jardim de 
Klingsor e, ln no alto, estÍ• 
o Castel o do Santo Graal! 

RICHARD STRAUSS 



A FOTOGENIA DE SINTRA 

NÃO há fotógrafo amador que visite Sintra e não fique imediatamente fascinado 
pela .fotogenia da sua paisagem. Mais : a luminosidade, a policro11iia e o pitoresco 
sui-generis da paisagem de Sintra são infalíveis excitllntes ela vocação de fotógrafo. 
O que sucede, porém, é que parece fácil fixar a evidente fotogenia de todos esses ele
mentos plá..,ticos, mas depois, no acto quase mágico ela revelação, a maioria elas pro
vas saem .frustes, e só lá de quando em vez aparece um cliché que não faz diabólica 
partida. Só 'Um talento especial e uma experiência razoável ajudam o fotógrafo 
amador a obter com regularidade imagens qiie não ofendam a beleza e o encanto da 
fotogenia sint-rense. Jlllais raros, ainda, são os que sabem tirar partido elas dificul
dades latentes, valo'rizanclo um ou outro aspecto com a segurança de quem se fami
liarizou com os segredos técnicos da ade fotográfica. É <-ste o caso do Sr. Dr. Luís 
Xavier - como demonstram as provas que reproduzimos nestas páginas. 

«A al titude in o digiosa tlo lug ar, os p1•.1fundos abis mos, a s m assas cios r och e d os 
q ue pa1·cccm d esp e n h ar-se e c u jas c u mie iras são co r oadas ele majest osa s árvores, 

coucor1·cui l' ª "ª dar a, êslc sít io um ca1·iíc t c r profundanicn te rQmân t ico». (J osé G 1)rnu il 
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SINTRA-CARTAZ DE CARLOS RIBEIRO-EDIÇÃO DO S. N. 1. 



Nos calmoa tempos em que predominava um ~stilo d.- v i da romântico, 
o maior aonl..o de todo o portuguêa abaatado. era edificar um palá cio em Si1>tra 



Roaácea do Ca.stelo da Pena - um dos monumento• nacionais que maia encantam os eatrangeiros 
que nos visitam. - Na página seguinte: Uma cena de n egócios, na feira de S. Pedro, em Sintra 





A Pena, focad a do Castel o elos >\lour os. -Apesar do eatranl10 compó~ito de estil os 
que constituem a ar<pa itectura do ediíício, o certo ~ que o seu .,,nJo,. artí•tico e 
interesse ct-nogrúGco de.de sempr e e ainda hoje se impõe m à admiração ele todos 



V .. Jho moiol10, em Siofra. - Nas m&deir1u do vel~me, vf'.em-s .. o, J> Úcnroa d e bano que o• 
n10Jeiro.t lUaUt, coino to.Los de fl aul;\, para q ue o moinho moa '- cante, ao mesmo tempo 

FOTOS DO DR. L\JJZ Xl\Vl.ER 



AGUA-TINTA DO PINTOR INGLÊS DO SÉC. XVIII, CLEVELEY 

COLECÇÃO DO DR. DAVID BENOLlEL 

Sintra é uma fonte inesgotável de imagens sempre 

frescas para a retina sedenta dos pintores que a visitam. São inúmeros aqueles que 

nos seus encantos se enlearam, coleccionando-as com a avidez de uma criança a quem 

permitissem colher livremente as· flores mais viçosas de um jardim. Quiséssemos nós 

- e pudéssemos - reproduzir todas as gravuras, óleos, aguarelas e desenhos em que 

artistas nacionais e estrangeiros interpretaram, desde o século XVII até hoje, os 

diversíssimos trechos paisagísticos da vila e da serra, e seria este número da nossa 

Revista, não o que é - o que pôde ser ... - mas um álbum monumental, com centenas 

de páginas. Só as gravuras inglesas de que temos conhecimento, na posse de zelo-



' .· 

COLEC,(;,\0 no nn. º"VII) 1n:N01.n:1. 

SINTRA. PAÇO DA V/LA - PANORAMTCA EM AGUA-TINTA 
DO PINTOR INGLtS CLEVEJ,EY. -S~CULO XVl11. 



sos coleccionadores, proporcionariam muitas horas de enlevo a quem se desse ao gosto 

de vê-las reunidas i:::obre a mesa. 

Mas há que seguir um critério, quando se impõe uma restrição - e nós optámos por 

este: divulgar o menos divulgado. Assim, das inúmeras interpretações estrangeiras, 

escolhemos estas interessantes águas-tintas do pintor inglês setecentista Cleveley, 

sem dúvida apenas conhecidas de raros apreciadores. 

Quanto aos artistas nacionais, claro que não ignoramos a valorização dada po"r alguns 

dos mais notáveis àquilo a que podemos chamar a «temática sint~cnse»; porém, 

como uma das finalidades de Panorama é revelar - ou, pelo menos relevar - no

vos valores, preferimos reproduzir aqui alguns trabalhos inspirados por Sintra a 

jovens artistas cujos nomes merecem ficar retidos na memória do público . 

. ( t /, 

SALOIOS EM DIA DE FESTA 
(GRAVURA DO StJCULO XIX) 



• SINTRA - AGUARELA DE BERNARDO MARQUES 



AZENHAS no AíAR-AGVAREL.4 DE RUIJY 



ALGUNS ASPECTOS DE 
SI NTRA 'DESENHADOS 
PELA ARTISTA MARIA 
DE LOURDES SANTOS 

PINTO 

, 
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SINTRA -AGUARELA DE MARIA L UiSA TA \!ARES 

SINTRA -AGUARELA DE ANTc>NW-LlNO 



A POESIA 

NO MUSEU DE ARTE POPULAR 

O CENTRO REGIONAL, na Exposição do Mundo Português, em 1940, 
orientado e organizado pelo então Secretariado da Propaganda Nacional, 
fora já uma grande realização deste departamento do Estado, a mais 
notável, sem dúvida, em certames deste género, excedendo todas as 
expectativas e para além de todas as exigências. O MUSEU DE ARTE 
POPULAR, recentemente inaugurado, único no seu géne1·0, com espaço 
suficiente para se engrandecer, dia a dia, visitado constantemente por 
estrangeiros que não se cansam de o admirar, Museu em que a ciência 
etnográfica se transforma ~ainda bem!) em poesia, é o resultado, a apo
teose da acção lenta, pertinaz contra todas as incompreensões de um 
organismo oficial que tem dedicado o melhor do seu esforço à iluminação 
e valorização da alma nacional! 
A propósito deste Museu, disse ainda, recentemente, o ilust1·e desenhador 
francês Roger Wild: «A visita comovente que fizemos ao maravilhoso 
Museu de Arte Popular fornece-nos, entre tantas outras, a prova soberana 
de que a acção, assim conduzida, resulta mrt,gnificamente para além de 
todas as previsões, pois que esta acção, ultrapassando o seu domínio pró
prio. exerce um estímulo benéfico em sectores que escapam à sua acção 
directa.> 
É assim, efectivamente. O Museu de Arte Popular, ?·ealização ímpar, sem 
confronto fácil, honra o_ organismo que o O'rientou e dirigiu, o regime em 
que foi possível e, finalmente, «O povo que foi o seu autor>. 

,. 
E mais do que habi
lidade, talento ou perícia 
o que o povo demonstra 
possuir, quando sabe ser
vir-se, sem que ninguém 
lhe tenha ensinado, de 
um pincel, de um cani
vete ou de uma agulha 
para ornamentar a proa 
de um barco, gravar um 
perfil num bocado de 
madeira ou bordar num 
lenço Úma cercadura de 
flores. V em de mais 
longe e de mais fundo 
o impulso inicial da ex
pressão plástica popu
lar. Vem de mais longe 
no tempo e de mais 
fundo na alma, po
dendo dizer-se que é 
dessa distância e dessa 
fundura que resultam o 
poder intuitivo e a au-

tenticidade que o pro- . 
duto revela, quando se 
distingue, logo à pri
meira vista, da obra de 
arte erudita, sem ser, no 
entanto, meramente in
fantil nem destituído de 
valor estético. 
É também dessa fundura 
e distância que deriva es
toutro fundamental dis
tintivo da arte popular: 
o seu carácter nacional. 
Que faz com que uma 
simples bilha ou boneco 
de barro, um jugo de 
bois ou uma candeia de 
latão, uma colcha ou um 
tapete saiam das mãos 
de um rústico português 
completamente diferen
ciados de peças congé
ne r e s produzidas por 
um francês, um russo 



ou um espanhol? Não é, de
certo, apenas a habilidade, o 
talento ou a perícia. É a graça 
vital que constitui a essência 
de uma tradição e que na alma 
sensível do povo se concentra 
e conserva. Daí, a verdadeira, 
inimitável e encantadora inge- . 
nuidade da coisa expressa ver
bal ou plàsticamente. Quanto 
mais pobre seria . o Mundo e 
mais triste a humana existên
cia, se pela total uniformidade 
se confundissem os modos de 
expressão artística de todos 
os ·povos! 
Se uma nação tem alma pró
pria (e ter alma própria é a 
maior riqueza das nações 
como dos indivíduos), a arte 
e a literatura do seu povo o 
dirão. Não há quem negue o 
valor inestimável dos Cancio
neiros, justamente por serem 

repositórios das criações poé
ticas populares, isto é: autóc
tones. A memória, tanto in
dividual como colectiva, é 
caprichosa e precária e, quan
do apenas a ela confiada, a 
tradição corre o. tremendo 
.risco de perder-se ou, quan
do menos, de abastardar-se. 
Assim, nenhum português 
consciente e esclarecido ignora 
quanto o património cultural 
da Nação ficou devendo a um 
Garrett, a um Teófilo Braga 
e a um José Leite de Vascon
celos por esse esforço ingente 
e amoroso de recolher em li
vros os rimances, as trovas, 
os contos e as lendas que esta
vam prestes a naufragar na 
memória do nosso povo. 



Pois bem : teve a mesma gé
nese e a mesma finalidade o 
Museu de Arte Popular que 
o Secretariado N aciQnal da 
Informação organizou e que 
fica sendo, certamente, um 
dos mais completos e belos 
da Europa. Também amoro
sos e ingentes foram os es
forços que se conjugaram (e 
agora, decerto, em mais difí
ceis circunstâncias) . para co
leccionar, em cerca de dez 
anos, e reunir noutras tan
tas salas, as muitas centenas 
de variadíssimos espécimes 
regionais que patenteiam ao 
visitante o extraordinário e 
diferenciado poder criador do 
povo português, não sendo 
excessivo afirmar-se que, sem 

SALA DAS 
IEllAS 

esses esforços, se romperiam 
talvez para sempre os elos 
que tornam possível o desen
volvimento ou a reprodução 
dalguns dos mais belos e 
originais temas plásticos, ele
mentos artísticos ou proces
sos técnicos ali documenta
dos. «Mais alguns anos -
disse António Ferro no dis
curso inaugural do Museu · 
- e muitas destas coisas, 
aparentemente insignificantes 
mas preciosas, teriam desapa
recido, levadas por essa onda 
de utilitarismo, de fabricação 
em série, que sacode o Mun
do, por essa uniformização 
dos gestos e das próprias sen
sações que tornam as almas 
monocórdicas, possível fim da 
beleza e, até, fim do homem.» 
Mas o Museu de Arte Popular 
não é somente um documen-



FOTOS DE CASII'ELO BRANCO 

tário nem apenas um espectáculo. É - como devia ser 
- ambas as coisas e mais alguma coisa : é um cancio
neiro ilustrado. Poesia do nosso povo, plàsticamente 
interpretada pelo mesmo povo, com a graça formal, o 
sentido de harmonia, o pitoresco e o encanto que lhe 
são naturais 
A gostosa sensação de folhear a sua alma, col.~ida 

por quem, estrangeiro ou nacional, visita as salas 
deste Museu, é consequência directa do bom-senso, ou 
melhor: da necessária sensibilidade com que os seus 
organizadores souberam respeitar a poesia que os objec
tos coleccionados emanam, apresentando-os poetica
mente. 
Foi ainda António Ferro, no citado discurso, quem 
definiu e justificou esse caráter sui géneris: «Haveria, 
talvez, quem preferisse que esta casa tivesse aquele ar 
de fechado, morto, embalsamado, com muitas vitrines 
e ficheiros tão peculiares em museus deste e de outro 
g·énero. Mas propositadamente se lhe deu esta atmos
fera poética. Arte popular e poesia são expressões sinó
nimas. Pode até dizer-se que a arte popular é a poesia 
dos dedos do povo, poesia dos simples. Assim, este 
Museu não é apenas um Museu de arte popul~r, onde 
as coisas venham a encher-se de bolor; é também, ou 
sobretudo, um Museu poético - o Museu da poesia es· 
parsa, do povo português, da terra portuguesa». 
Admirável documentário, espectáculo e cancioneiro ilus
trado, este Museu poético - como talvez não haja outro 
no Mundo - é ainda uma aula prática, viva, sempre 
acessível e aliciante, onde os nossos artistas, contem
porâneos e vindouros, podem e devem colher os mais 
fecundos ensinamentos e as mais felizes sugestões, para 
que as suas personalidades e, logo, as suas obras, não se 
desenraizem de todo e ingloriamente se estiolem, ~ 

míngoa de genuína seiva, de substância nacional. 
Foram principais e infatigáveis colaboradores de Antó·· 
nio Ferro na oportuna materialização deste seu velho 
e bonito sonho, o etnógrafo Francisco Lage, o pintor 
Tomás de Mello (Tom), os arquitectos Veloso Reis e 
Jorge Segurado, e os artistas chefiados por Tom na 
efectivação dos arranjos decorativos e pinturas murais, 
que deram maior calor e mais sentido às salas repre
sentativas das nossas diferentes regiões etnográficas: 
Estrela Faria, Manuel Lapa, Paulo Ferreira e Eduardo 
Anahory. 



PH ESÉ PISTAS PORTUGUESES 
DO SÉCULO X'' III 

N o século xv11 1, que p odemos classificar como 
Século rios presépios, foram - além elas colaborações dos l'n.111 ciscanos e tamb ém dos 
dominicanos- os p ortugueses vindos ele Itália , aonde ti nham ido estuda r por conta 
dos fidal gos e ~1 ordem da Corte, que t rouxe ra m a graçu, a moda e o espírito - a nova 
novidade jâ antiga em, Lisboa-, dessas composições ele sentido teatral e pitoresco. 
Segundo a tradição, d!ltam do século x11, cni Roma, os presépios pró priamente ditos 
acom panhando as representações da eh.amada Comédia Ita liana, t·al e qual como três 
séculos antes, em França, os dramas litúrgicos haviam na cido a par elas cenas vivas 
da Natividade. 
Cremos qu<', depo is de l\Iarselha e Nápoles, é L isboa que melhor e maior número de 
presépios conscrvn. Parecidos embora, são, toda,·ia, muito diferentes, porque assim como 
cada te rra tem seus uso-, estes, pelo m enos, com a ex pressão íntima que os vivifica, 
tornaram-se distintos e com nacionalidade bem mnrcada. D. João \ ', que não hesitou 
nunea r m fazer importar obra de p reço para gozo próprio, fe tejava no Paço um 
muito antigo, que clhe falava a língua portuguesa ». 
Os prrsr pios portugueses do século :.wm dividem -se cm trc ou quatro grupos distintos, 
J><' lo 111C·nos: o d o Presépio c1 ássico, tal-qualmente como no-lo conta a História, 
i to r. a Adoraçrio da Vi rgem: de S. José e dos _\njos ao i\ lcnino recém-nascido, com a 
Hssistl\ 11 cia dos do is animai domésticos; o dos pastorrs e doadores comovidos, que SI' 
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' 
juntam a essa Adoração, ora de joelhos ora de pé, respeitosos e formanclo alas laterais, 
num afastamento tímido e algo de cena; o dos GOrtejos e cavalgadas, com ós Reis 
Magos na frente ou a meio da comitiva, imponentes e ri cos como convém às suas 
majestades, com indumentárias e gualdraparias orientais, que tanto brilho dão aos 
cavalos e aos camelos, quando não também aos elefantes; e o dos epis'ódios pi torescos 
do século, com sabor popular qua~e à parte, como a matança elo cevndo, os m:1gotrs de 
romeiros arranchados em comezainaf', us burricadas, os galnnteios das fontes e usanças 
de arraial e de pastoris folgares, h avendo de incluir neste grupo algumas c.enas àc ' 
motivo cristão, mas às quais os barristas imprimiam caracter popular, como a Anunciação 
aos Pn stores, a Fuga para o Egipto, a Degolação dos T nocentes, a Disputa en tre os 
Doutores, o acto da Circuncisão e ou!ros mais, a com eçar pela Anun ciação à Virgem. 
Estes grupos têm característi cas notáveís mui to à parte, como têm situação distin ta· de 
disposição no quadro, proporções exigidas pela perspectiva convencional dessa mesma 
situação, graças de com posição bem diferentes e sempre pnrticularidades de execução 
escultórica, revelando cada presépio, portéln to, o génio de qr: a.tro excelentes escultores 
especializados, sujeitos à disciplina imposta pelo autor do risco geral, que é sempre um 
desses escultores e, porven tura, quem modela o grupo central elo pre~épio . Al ém destes 

P;lSTOP.ES EM ADORAÇ;iO 
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quatro grupos e destes quatro artistas bem definidos, há outros secundários, guiados 
p or anedóticas concepções, obra de menos jmport~incia e anónima. 
Dos principais p resépios existentes em Lisboa, dc::stacamos um bloco, pelo menos 
de cinco, pela sua relativa unidade de composição e de técnica nos modelados, com 
grande aproximação dos riscos do quadro geral e com nítido parentesco na execução 
das personagens dominantes : o da Sé, o da Estrela, o de Belas, o de S. Vicente e o 
pequeno, do Desagravo. Diferenciando-se quanto possível na estrutura original que cada 
um requeria, com engenhos simples ou complicados, consoante os tamanhos e destinos 
seus, guardam nos motivos de primeira evidência e nos de simbologia cristã ou nos de 
pitoresco popular, uma incontestável personalidade, que atribuimos com convicção 
a um único Mestre : Joaquim Machado de Castro. 
Num estudo que me sugeriu a Exposição dos Barristas Portugueses, realizada no Natal 
de 1938, no Museu Nacional de Arte Antiga, e que em 1940 publiquei, com o tírulo 
de «Em redor dos presépios portugueses», encontrará o leitor deste breve artigo mais 
desenvolvidas e objectivas considerações, com demorada incidência nas referidas obras
-primas elo nosso genial estatuário setecentista, bem como nos trabalhos dos seus 
discípulos e émulos, nomeadamente os do notabilíssimo barrista António Ferreira -
«O Fcrreirinha de Ch elas» - a quem fi.cámos devendo, enue outras, ns maravilhas que 
são o p1esépio ela Nfadre de De us, e os grupos equestres e figuras que restam de vá rios 
conjuntos escultóricos do mesmo Mestre. É justo fixarem-se igualmente os nomes 
de Barros Laborão e Faustino Rodrigues. 

D. DE M. 
Fotos de Domingos llcrtr<1nd 

CSNA POl'UIAR E PITORESC.-1 DE CA 1:,11~.4 Rl1l 



ASTÓRIA DE MONFORTINHO 
HOTEL DE TURISMO DA GUARDA 



DE 
HOTEL ASTÓRIA 
MONFORTINHO 

s Termas de Monfortinho en
contram-se a 70 quilómetros de Cas
telo Branco e a uns 7 metros de Es
panha. Deve ser esta a largura do 
Erges, quando vai cheio, a dividir 
os dois pawes, banhando terras espa
nholas e a província da Beira Baixa. 
Passa-se perto da Campina da Ida
nha, agora riscada por muitos canais 
da Junta Autónoma de Hidráulica 
Agrícola, que transportam as águas 
do Pônsul armazenadas na monu-

Aspectos da sala de jantar e 
de uma das salas de estar do 
«Astória», de Monfortinho. 



, 

mental barragem «Marechal Carmona», oficialmente inaugurada . no passado mês 
de Outubro. Depois de se deixar à ilha/rga a fronteiriça Salvaterra do Extremo, logo 
se nos depara à vista o agradável salpicado branco das Terrnas - casario de pen
sões, o grande e moderno balneário com o seu Hotel da Fonte Santa, e maior, muito 
maior, o lttxuoso Hotel <<À.Stória», arrojada e feliz iniciativa do senh-0r Alfredo dos 
Santos Marques, um dos industriais mais em'{J'reendedores da laboriosa Covilhã. 
Este hotel, de primeira categoria, custou 14 mil contos e pertence a uma Sociedade 
constituída por vários capitalistas da Beira, desejosos de contribuir para o rrro
gresso das termas, cujas virtudes medicinais adquiriram, já de há muito, enorme 
fama. O «Astória» ruio foi edificado como exploração comercial, mas sim para ser
vir uma região e facultar o seu maio1· rrrestígio. 
Foi arquitecto da obra Vasco Lacerda Marques, que dfrigiu todos os trabalhos da 
construção, desenhou as mobílias, os ferros forjados, escolheu os estofos, as roupas, 
a baixela, e até a farda dos criados, tendo executado o grande painel decorativo do 
salão, em boa pintura moderna. 
O edifício tem seis andares, três elevadores, 104 quartos, um grande salão e cinco salas 
de estar, uma sala de baile com orquestra privativa, ba1·, aquecimento central, ar 
condicionado, instalações frigoríficas modernas, central elécfrica, etc. - tudo mon
tado com muito bom-senso e muito gosto, resultando um conjunto harmónico, aco-

Um ângulo do átrio 

• 



Dois quartos de cama, em estilos diferentes, do Hotel cAstória> 

lhedor e confortável, em que o luxo dos materiais e das ornamentações rufo se impõe 
agressivamente. 
Tapeçarias da Serra da Estrela dão um cunho regional ao ambiente, e o 'arranjo da 
grande galeria virada ao pátio aberto, com tanque e faianças decorativas, mostra 
que foram considerados, na devida conta, os elementos paisagístico e climático, a 
par da repousante comodidade dos hóspedes. É, sem dúvida alguma, um dos melho
res e mais belos hotéis da Península, podendo equiparar-se a muitos dos notá-



• 

É de boa tradição portuguesa o emprego do ferro forjado nas decorações. 
Aqui se observa o bom partido que d~sse material se tirou nos confortá

veis e elegantes interiores do Hotel «Astória». 



Uma das fachadas do edifício do «Astória>, de Monfortinho. 
Arquitectura de Vasco Lacerda Marques. 

veis estabelecimentos congéneres das mais famosas estâncias termais europeias. 
As Beiras frontefriças podem orgulhar-se de possuir agora um bom equipamento 
hoteleiro. Depois dos hotéis de turismo de Castelo Branco e da Guarda, da Pousada 
de Siio Lourenço, em Manteigas, e dos hotéis de montanha das Penhas da Saúde e 
em Gouveia, surgiu, como prodigioso fruto de bairrismo, o «Astória», de Monfor
tinho. 
Monsanto, a do Galo de Prata, a «aldeia mais portuguesa de Portugal», tem agora 
a dois passos o hotel digno da sua vizinhança, como da fronteira de Segura - porta 
frontefriça cuja 1·eabertura seria, sem dúvida, vantajosa, económica e turisticamente. 
Monfortinho tem muitos clientes em Espanha. Tempos houve, em que as célebres 
águas das termas eram aproveitadas quase exclusivamente pelos nossos vizinhos. E 
convém niio esquecer que a muitos quilómetros para lá da fronteira já se avista a 
majestosa fachada do Hotel «Astória». 

.l'OT08 DE MilUO NOVAES 



HOTEL DE TURISMO 
DA GUARDA 

LÉM, são as terras fron
teiriças de Riba-Coa e Sabugal, 

e, mais longe, Espanha! ... Sim, 
toda essa imensidade de pla
nos policrómicos, de capricho
sos relevos que se desdobram 

até à linha do horizonte, são 
totalmente abarcáveis, em dias 
límpidos, pela visão deslum
brada de quem recebeu do Des

tino, como dádiva régia, uma 
visita à cidade da Guarda. 

Quem nela vive, quem nela foi 
nado e criado, mal se apercebe, 



Um pormenor do átrio do Hotel de Turismo, onde pode apreciar-se 
a solidez e o acerto dos materiais de construção. 



Uma das salas de estar do Hotel de Turismo da Guarda. 
Belo equilíbrio de linhas. Simplicidade e conforto. 

talvez, do raro privilégio que representa o poder desfrutar, sem o maior esforço ou 
incómodo de deslocação, a inegualável beleza desse panorama intérmino. 
Isto, o que está para além da cidade- a de mais elevada altitude de Portugal, como 
ning!"ém ignora, e uma das mais altas da Europa. No âmbito que essa rica moldura 
circunscreve, temos um aglomerado arquitectónico repleto de encantos plásticos, onde 
a cada passo nos prende e surpreende uma obra de arte imorredoura, um documento 
histórico preciosíssimo, um pormenor de inolvidável pitoresco. É a maravilhosa Sé
-Catedral, que dir-se-ia viver e palpítar, como um complexo orgânico, nas suas vís
ceras e nervuras góticas; são as ruínas do Castelo, a Torre dos Ferreiros, a Ermida 
de N. S. do Mileu; é a Igreja da Misericórdia, a Casa do Cabido, e as ruas - quase 
todas as ruas do velho burgo - e quantos detalhes arquitectónicos de beleza séria, 
poderosamente evocativos! 
Bem merecia, pois, uma cidade assim, que os seus habitantes não se envergonhassem 
de receber os milhares de turistas que ela, todos os anos, atrai, pela carência deplo-



rável de alojamento condigno. Esta, a razão de ser do Hotel de Turismo, que a 
Câmara Municipal da Guarda mandou construir, e de que é p'rop-r'ietária. 
A s fotografias que nestas páginas reproduzimos, dizem já muito, mas não dizem 
tudo. O edifício, projectado pelo arquitecto V asco Regaleira, constitui um modelo de 
construção, pelo equilíbrio da traça, da solidez dos materiais empregados, a justeza 
de proporções e o acerto dos arranjos interiores, devidos ao bom-gosto e provada 
experiência de artistas e técnicos da Repartição de Turismo do S. N . ! ., especiali
zados nesta difícil modalidade das artes decorativas. 
O Hotel está apetrechado a rigor, não sendo exagerado afirmar-se que todo o serviço 
é impecável. Possui 3 6 «appartements», com quartos de dormir tão espaçosos que 
dariam para mais do triplo de instalações. O resto - é equivalente. Nada falta do . 
que apenas se encontra nos melhores hotéis das mais civilizadas cidades. 

FOTOS DE HERMINIOS 

Um dos quartos de cama, onde se empregaram alegres tecidos nacionais. 



UM BELO DESENHO A CARVÃO DO ESCULTOR ANTONIO DUARTE 



os DESEN·HOS DO ESCULTOR 

«0 desenho e o estilo verdadeiramente 
belos são os que se -não pensa em elogiar, 
de tal modo se é dominado pelo interesse 
do que exprimem.» 

RODIN 

NTÓNIO Duarte é, para mim, o tipo do artista que pode contribuir para a cons
trução da sociedade futura, pelo equilíbrio que revela entre as faculdades de análise 
e de síntese, de observação. rigorosa e de inspirada poesia, de compromisso entre a 
realidade formal e a subjectiva. 
Nele, tanto o conhecimento da Natureza como a prática do ofício, constituem apenas 
a bagagem para a longa e atribulada viagem que empreendeu, em busca duma 
superior manifestação da vida. 
Não se perde no culto das formas exteriores e dos processos técnicos. 
Consciente do que pretende, não segue as recomendações do sobre-humano Leonardo 
acerca do desenho, saídas do espírito dum artista incomparável, sim, mas dum 
plástico estruturalmente pintor. 
E vinca fortemente o contorno da figura, com uma segurança e conv1cçao que é a 
síntese espontânea do conhecimento exacto e da intuição altamente inspirada. 

LUIS REIS SANTOS . 
(Continua nas últimas páginas do presente número) 
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CABEÇA - DESENHO A LAPIS DE ANTONIO DUARTE 
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OUTRO VIGOROSO DESENHO DE ANTóNIO DUARTE 



TIMOR 
PÁGINAS DE UM DIÁRIO POÉTICO 

POR RUY CINATTI 



ULGUEI que, sendo aquela a mais 

distante e a menos conhecida das terras do nosso Império, 

todos os que por lá andaram, e porventura a sentiram e ama

ram como eu, se não podiam furtar ao dever nacional de con

tar à Metropole um pouco do que sabem a respeito de Timor. 

.1 





A paisagem da costa norte, entre Laga e Vila Sal azar, l embra, por vezes, no a rran jo 
cénico dos seus el ementos, a composição d e um quad1·0 d e Constable ou d e Cor ot. 

V ENHO reatar os laços do diálogo com a terra de Timor na hora grave em que o 
sentimento sobre-eleva das praias submersas os claros fundos escuros. O sol resvala 
montanhas e vem cintilar no arvoredo orvalhado dos vales. No mar, é como um 
cavalo a galgar distâncias e a salivar de branco o azul das ·ondas arqueadas. As 
arborescências mineralizadas e os coraliários afloram. . . No âmago das águas mo
vem-se, caprichosos, os peixes azuis e de esmeralda viva. Divino afago o sobressalto 
que nos percorre o corpo ao mergulhar a face mal acordada no seio líquido esvae
cido. Os reflexos lactescentes das madréporas prolongam-se no pensamento em 
miragens e outras visões de radiosa florescência. E os primeiros signos inteligíveis 
da conversa interrompida ressurgem desse contacto da alma com as transparências 
glaucas da baía. Uma palavra mais ... Um assobio ... A nota ressoante de um bú
zio ... O canto alegre das Philemon e dos Oriolus no amanhecer deslumbrante. Os 
montes xistosos da costa desviam a brisa de Nordeste ao tempo em que o beiro dos 
pescadores de pérolas sai ao mar em direcção ao Ataúro. A ilha de Ataúro nasce 
fronteira a Dili e sobre o seu dorso escalvado poisam devagar as nuvens do calor e 
dos aguaceiros da tarde. · 
Nas praias solitárias da ilha de Timor as frondes e as palmas sacodem já uns vagos 
restos de neblinas. V ale de Lahane acima vão fugindo esgarçadas pelos f ustes mais 



r 

«O timor que usa «taiss» ou .,Jipa», largo pano de algodão às r iscas, colorido 

ele azul ou de encarnado, e chegando da cinta aos joelh os, cabaia ou curta 

jaleca branca de botões apresilhados, lenço atado no alto da cabeça,:à moda 

ja,,anesa .. ., vai porém para a guerra d e «lipa• negra, cabaia encarnad a, 

lenço com p e nas de galo erectas ao topo e, principalmente quando jú «Açuaim», 

ou guerreiro de fama, d e manilhas, col ares de «rnútiasal as•>, «l uas» de 

prata ou de oiro, e d e cinta ou faixa branca . . . » (Alberto Osório de Castro) 



«Ti·oncos col ossais, majestosos, encordoados, d e qua tr o a c i nco 
m etros ele circunferência, raízes poder osas que se to 1·cem 
s obre o pavime nto da r ua ... >l ( Armaud o Pinto C orreia ) 

altos; alcandoram.:.se, por fim, ameaçadoras, nas ramagens sombrias da verde floresta 
de eucaliptos. As linhas de cumiaqa cobrem-se de uma vegetação estranha. As árvo
res são as mesmas, os eucaliptos de tronco rugoso e escuro, mas em vez de folhas 
pegam-se aos ramos e raminhos os farrapos de musgo, cor do nevoeiro. Estranha 
paisagem, repito, como a de um país do Norte, onde a voz se escoa em surdina e o 
olhar descobre formas deambulantes e translúcidas, por entre a profusão de fetos 
arborescentes, polipódios, «ninhos de ave» e outras plantas que recordam os primei
ros tempos da Terra. Verdadeiramente, uma paisagem de sonho onde a solidão cami
nha a nosso lado e se insinua connosco nas profundidades inenarráveis do mistério. 
Quando, porém, o sol devassa aquela penumbra esverdeada e evapora de todo os 
nevoeiros, é ainda a solidão que nos espera, mas uma solidão alheia aos secretos 
apelos da vida. A natureza remoça, temporàriamente, mas sem a omnipresença das 
seivas criadoras. E o mistério perdeu-se. 

Era o tempo de abrir a alma aos quatro ventos, subir para as alturas e aspirar o ar 
fino e frio ; de me sentir o senhor da Terra, «Rainai» de Timor, absorto... Das 
grandes alturas a vista imensa abarca montes e montes, serranias cruzadas, dois a 
três mil metros rolando, como as vagas de um mar fortemente encapelado. A ilha 
sente ainda a proximidade do anel de fogo que nas Flores e em Lomblem ascende 



A •·egetação d e Tilllor, a o contrário do <J ttC se imagina, não é com posta, exclusi•·amente, 
p o r a grupa mentos d e u a t ureza tropical, n em o p rime o espfrito a o p onto de nos co nside 
rarmos i r r e m ediàvelment e à m ercê do poder dos e lementos da sel va. A oito graus de 
latitude su l, a ilha o fe rece-n os o espcct[oculo i n com pará•·el d e uma vegeta\·ão c intilante 
e vá r ia q ue, cquforllle as regiões, se sintetiza e m paisagen s d os m a is dife re n tes p aíses elo 
mun d o. A s n orcstas d o «Euca1yptus o blic1ut\» transportam-n os ; ti. N ova G a les d o Sul 
e à Tasmania, j í• p erto do círculo autúrtic o ; os ptu·q ues d e «T a marintl us» e de «Zizipl1u s» 
a certos e sp aços do n osso Alente jo; os p la nal tos d e F u iloro l emhrt\m os camp os e os 
bosc1u es do n orte d t\ Europa, a ' ' c rdura luminosa dos condados i ngl eses; e, m • esta\·ào 
seca , as norcsta s de paus-rosas, dir·se·i a m i mitar os m aCi\'OS a rboreos do B uçaco ou Ger ez. 
A ·par disso, é u m pro lon gam e nto de Samatra, J a va e o u t r as il11as d e vegetação genesiaca, 
n1cas harmoniosamente equi librada. Não a dmira c1ue o espí rito sensível d e A l berto O sório 
d e Castro fosse levado a confessar: «A Cl or a de T i m o r, misteriosa e f r e mente, em m i m , 
p r oduz, por veze s o mesmo «g r and songe terrestre• , igual vertigem e arde nte eb rieda de 

pâniea à <1 ue me d ão certos poemas ... » 



«Os pala,•Õcs brancos 
(Eucalyptu s alba) das 
Cl1costas x istosas do li· 
toral , . éliziam · me já tl 

solcclade adusta do 
«B •• sh » aust .. alia ·no, 
não clistante,» (Alberto 

Osó1·io d e Castro) 

em majestosos vulcões; do Tata-Mai-Lau posso abranger em dias cla1"os de Se
tembro o maior comprimento, e de ambos os lados o mar sem fim, limitado ao Norte 
pelos maciços das restantes ilhas do grande arquipélago: Alar, Ataúro, Liran, 
Wetter, Kissar ... Mas ensimesmado pelo sortilégio vegetal da minha ilha havia de 
descer aos vales umbrosos onde me esperam tantas surpresas e deslumbramentos. 
Para que lado me dirigir? A costa norte é já sobejamente conhecida desde Maubara 
a Lautem. Com pequenas variantes, acidentes de rocha, sobretudo, a charneca doi
rada onde os eucaliptos de tronco estrangulado e alvadio, como de róseo marfim, 
os coqueiros da beira-mar, os «akadiros» e as palapas, - figuras. extáticas do clas
sicismo dos trópicos - , se misturam às acácias de para-sol, às casuarinas das mar
gens dos ribeiros e ainda às manchas viridentes, contrastadas, dos bosques maríti
mos. Viria, passados tempos, a descobrir-lhe as surpreendentes belezas, quando, saciado 
dos vergéis e selvas misteriosas da costa sul, viesse repousar na sombra acariciante 
dos parques de tamarindo e jujubeiras? E ao ouvir o cristalino acento de um regato 
perdido na solidão ardente, saberia então olhar os elementos de que era feita a pai
sagem despresada? E aprenderia a amar as grandes linhas sóbrias de uma praia 
solitária, de uma escarpa descida verticalmente no mar, de uma encosta onde a ero
são abria profundas feridas, ... as colinas ondulantes e, sobretudo, a pureza lumi
nosa que se filtrava na tarde calma pela folhagem clara da floresta aberta do Euca
liptus alba? 
O coração segreda-me que sim, mas o olhar, violentado pelo desejo, dirige-se para o 

.... 



«De <1ual<1uer forma po1· crue as populações ti•noresas se estudem ... , o caos surge desnor teante e quase 
im.peuetrável, :revelando-se a d isp u-ida.de de raças <1uc na ilh a e fora dela se cruzaram para produzir os tipos 
e os clialectos c1ne niu1uele país se encontram. Dix··sc·ia que da mais ocidental das terras sundanezas até 
às Filipi 11as e clestas para o sul , e deste a.tê Timo1· e às Fidji, tocl os OQ povos se mestiçaram e e:migraram 
de fo r ma a cl'ia.r a Br•hel de elementos souul.tológicos c1ue é a ilha de Timor • ., (Leite de Magall1ães) 



ccMani-n1eta~ sã.o os e clifício s cujo p t•u d e C.leirtL se orniuue nta, com pontas 
lh: b úfalo, conchas marinhas e 1>:ius lrabLdhados e m forma d e pássaros. 

Asscnt<tm, conto as cons t.ruções sagriHla~, em oito p r umos, os quafro 

priinei ros craYados n o terre no e segu rando un1 hibul c ir·o, espéc ie d.

tC"rr tLÇO sem pare des, onde se reccb c nl. , . i "' it-as, RS tltu ll.~ rcs tecc 1:n panos 

e Us ,·cz~s se cozioluL.u ( Aruuuul u Pint-o Corre ia.) 



cc As rn1u1riÂas fle Oékussi, d e unu\ tez de Ôlllba._1•·gris c laro, Íl·i\· Õt..•s cl<.~ lit•:.ulas, l c n1bram 
s nn<lnncslls ou ba ... nesas de distantes 01·ige n s i1ulú.s.» (Alberto O sé1rio d e C,.stro) 



Sul e para Leste ; para o Loré de florestas imensas, para Maupitine e Tutuala, 
onde chegam os aromas espirituais das Pequenas Molucas e de Banda - a ilha má
gica dos pássaros do sol, da noz moscada e das fortalezas portuguesas. 

Vivo as paisagens ao sabor dos afectos da alma. Sinto-as, mais ou menos, como sinto 
a sede, a fome ou outro qualquer desiquilíbrio fisiológico, com a diferença de que a 
alma não tem limites nem tempo para se saciar. É como se a elas me prendesse -
filhos da mesma mãe - igual cordão de placenta, e o sangue vibrasse unânime às 
diversas reacções que as perspectivas, formas e coloridos possam despertar. Daí o 
sentir-me igual, quer me encontre num deserto frente ao magnificente mistério dos 
astros, quer como elemento contemplativo no organismo vivo da floresta tropical. 
Poderei ter as minhas preferências, e qual o deus que as não tem?! A paisagem é 
um estado de alma, ou de consciência, como lhe chamou Amiel; como tal, sus
ceptível e aderente a variações infinitas. Só o corpo se cansa, por vezes. Só os olhos 
se fecham ou se recusam a ver. Irei longe demais se disser que, para quem assim 
pensa, melhor direi : para quem assim vive, não há calor, nem frio, nem qual
quer outra contrariedade derivada do clima ou dos acidentes geográficos capaz de 
dominar um desejo nascido da alma?! Não havia aspectos vivos da paisagem que 

T estem u nhas ele anti~as luta s, ns «h·nn q u c i1·as» e o u fros ,· cstí~ios <la a r<J niteetn rn 
militin· d e Fil om en o el a Cunu u ·a, 11 ã o l1ojc representações l1istó1•icns 1111.e sn rprccn · 
<leu• o v is i tante 1·cccm ·t• l1 c,l(a tl o a al .~nns elos postos aelm·inis ll'lLI Ív os elo i nterio r . 





pela sua violência mais nos aproximavam desse convívio leal com a Natureza?! Res
pondam-me todos! ... Como explicar, então, a maior parte das doenças, - não a malá
ria! - , as queixas, o tédio angustiado e a indiferença mol'tal, senão como sintomas 
de uma alma enferma, dividida, esquecida do corpo e do ambiente em que o seu des
tino se desenrola? De um ambiente aliciante, r ico de promessas e de factos, belo 
como a alma do homem !... Timor, segunda pátria minha! ... 

Estas e outras perguntas faço a mim mesmo. O que poderás tu sentir quando, em 
Portugal, recordares este momento único? O «jeep» que te transporta, vai, solavan
cos abaixo, pela vereda mal batida da picada; são também assim as estradas da 
memória. Será de plenitude a existência interior, e o vento nos olhos? ... E estes, 
dirigidos com simultânea prodigalidade aos recessos escuros da floresta e aos bem 
definidos socalcos onde o arroz viceja as primeiras verduras?. .. Lembra-te bem! 
Prende-me este momento igual a tantos outros, mas escolhido por ti para uma futura 
presença. Dobra-te, se for preciso, para que ele se aconchegue melhor contra o teu 
peito. Defende-o da chuva e dos páramos tempestuosos onde as nuvens se quebram. 
Calor húmido que se evola da terra protegida sob camadas sucessivas de folhagem. 
Atmosfera duplamente molhada, agora que as cortinas cerradas da chuva desceram 
ao vale e trespassam a abóbada sussurrante dm:; altos paus-ferros e dos majestosos 
Dysoxyli"m. Abro caminho para a floresta, indiferente ao desabar da trovoada; por 



• 

A p esca e o ti-áfcgo eost e i .. o são feitos p .. los i ntl ígcoas 
tim '?reuses n as embarcações c h nma.clas << b e ir o .s » . 

instantes, o fragor ruinoso das ribeiras marginais é sufocado pelo estrépido aéreo. 
Oxalá a terra não desabe e arraste o «jeep» que deixei à beira da estrada ... 
Os indígenas, em fila indiana, vão-me seguindo, silenciosos. Os golpes violentos que 
um deles, a meu lado, vai descarregando no emaranhado de silvas, trepadeiras e no
dosos troncos de lianas, abrem caminho para a cabana abandonada. Os músculos 
recebem a chuva e transmitem ao sangue o fervor orgiástico da Natureza; o espí
rito amolece e reanima ao contacto dos látegos morais e dos elementos adver
sos; a sensação de vertígem eleva-o a alturas em que a vontade exclui outras activi
dades de carácter mais contemplativo. Molhados até aos ossos, entramos na floresta, 
depois de vencidas as barreiras do pandanus, aráceas, palmeiras do «rottan» flexí
vel, que se antolham na orla do arvoredo. O caminho é livre, sem obstáculos que nos 
façam tropeçar, n,em espinhos que nos rasguem a pele. O labirinto da vegetação trans
portou-se para as alturas, para os dois e três andares de folhas e ramadas onde a 
luz directa se quebra em tons esmaecidos de crepúsculo. 

(Continua ?ULS últimas páginas) RVY CINATTI 



«D ebaixo do b1·aço ou p osC·o ao col o, nã o falta 

o g .. J o d e combate, nem no sac1n i tcl a l â mina. 

a cerad a que, no começo dos t oi·n~· i os, se l h e 

ata a un~a das patas, apetrccliantlo·o para 

uma pelej a r e nhida, e m volta ela 'l ual ~e 

h á tle compriuú~· o po,·oleu e fe r verão a s 

apostas a dinheiro.» (Armando Piolo Corr·eia). 

FOTOS DE RUY CINATTI 



SERRA , CAMPIN A 

P ARA norte da serra de Sintra, estende-se 
uma enfiada de quintas colarejas que, a 
começar nos socalcos da serrania, se alarga 
pelos campos fecundos que ao longe o mar 
limita pelo poente. 
Do Palácio da Pena já foi dado admirar 
toda esta vasta planície que, vista dali, se 
apresenta na totalidade da sua extensão, reta
lhada pelos diversos tons em que a matizam 
as terras de cultura, as veigas de Colares, 
os pinhais, as vinhas, os pomares e arvore
dos. Aldeias e casais, são manchas e pontos 
brancos que sobressaem, por entre os maci
ços de verdura e espalhados à margem dos 
caminhos que atra,·essam a campina. Dis
tante, aflora o conjunto do casario de Almo
çageme, de Mucifal e mais localidades, e ao 
fundo sobre o mar, a Praia das Maçãs e as 
Azenhas. 

Às escarpas românticas de Sintra sucede-se 
i1ma região ridente c fértil, de fisionomia 

E MAR 



campestre, com as suas características e cati
vantes encantos, que termina na costa tor
turada do litoral, alta, de portentosas arribas, 
rudemente dentada, onde se aninham as praias 
que desde o Cabo da Roca se encadeiam até 
à de Santa Maria de Magoito. 
Assente nos contrafortes da serra, sobran
ceira aos campos da várzea, está a vila de 
Colares, que se ufana tanto dos seus aprecia
díssimos frutos e ainda mais dos afamados 
vinhos de seu nome. Desde longos anos que 
as vinhas tintas de Colares gozam de mere
cido apreço - o «Ramisco» das areias, uva 
que traz consigo, mas só ali, o segredo do 
paladar que é a glória do seu vinho. 
Sem dúvida, é o tinto de Colares, gerado nas 
areias onde a vinha está plantada a coberto 
dos azerves ou para ventos - abrigos feitos de 

«maranhas> de vime ou caniçados - que deve 
ser tido como o grande monumento da região. 
A Adega Regional cuidadosamente tem tratado 
de o restaurar e velado pela sua conservação. 
De Sintra alcança-se Colares tomando o curso 
da Estrada Velha, traçado a meia encosta, 

A~pcrlo da <·ultura da ,·inha, e m Colares 

Azenhas do :irar 

FOTOGRAFIAS 
DE A. CASTELO 
B R A N C O 

que no seu trajecto é o itin~rário das mais 
deliciosas quintas da serra - as quintas do 
Relógio e da Regaleira, Seteais, Penha Verde 
e Monserrate, - até que surgem depois as pri
meiras quintas colarejas - como as da Piedade, 
da Palma e da Agua Férrea. 

(Contint~a nas ú,ltimas páginas) 
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PANORAMA- Números 36 e 37-Ano de 1948 

EDITADO PELO SECRETARIADO NACIONAL D! IIFORMAÇÃO, CULTURA POPULAR E TURISMO 

T T'T\ T) 
e a Torre de Be1em, 

sélo as duas nossas maiores singu
laridades de Turismo. O pedregal 
verdejante e florido que os antigos 
consagraram à Lua (Mons Lunre), 
coroado de castelos, um forjador de 
lendas da moirama, outro sugestio
nador da era romântica, só têm na 
silhueta inconfundível da Torre de 
Sé!o Vicente de a par Restelo dístico 
e iconografia que se lhes compare, 
em prestígio de cartaz. E não se 
julgue, de leve, que esta noção pro
vém do téltan duma propaganda de 
narcisismo nacional, da insistência 
de qualquer ideia construída por nós 
próprios. A fama vem de fora e de 
muito longe. Aquele ignorado Cru
zado, que veio com a frota de Dart
mouth . e esteve na conquista de 
Lisboa, já trazia no ouvido as ma
ravilhas de Sintra. Lera-as em Plí-

nio e noutros narradores romanos; 
sabia das nereides que buzinavam 
melodias marinhas no desagua
douro do Rio das Maçãs e dos tri
tões que as perseguiam, um dos 
quais foi mandado de presente ao 
Imperador Tibério, e fala duma 
fonte sintrél, de água puríssima, que 
abrandava a tosse e curava a tísica. 
Quando se ouvia tossir em Sintra, 
logo havia a certeza de que o doente 
era um f orasteíro. 
O escritor árabe Al Macari, investi
gando velhos textos, pasma diante 
daquelas montanhas abruptas cober
tas de violetas selvagens, e assom
bra-se perante a notícia das maçãs, 
de tamanho prodigioso, que se cria
vam nas margens do rio que hoje 
chamamos de Colares. 
A bruma que envolvia a região, 
singularizando-a, já impressionara 
também, no século xm, outro árabe 
letrado (Al Himiari), bruma e paisa
gem UI.o silvestre que veio a merecer 
ao fidalgo D. Pedro de Almeida, esta 
legenda: - Sintra não tem céu nem 
terra; o primeiro está sempre coberto 
de nuvens, a segunda totalmente 
oculta pela verdura. <<Amrenissimus 
locus», lhe chamou Nicolau Lanck
mann F alckestein, clérigo Embaixa
dor do Imperador Frederico da 
Alemanha, quando cá veio buscar 
a irmã de D. Afonso V, em 1452. 
«Glorious Eden», denominou-a o 
famoso Byron. E as legendas abun
dam para a celebrizar, traçadas 
através dos séculos pelos viajeíros 
dos mais desvairados países. 
Pode-se afirmar sem risco dum des-



mentido, que todos 
os que vieram até 
este cantinho da Eu
ropa, desde os primi
tivos peregrinos que 
demandavam San
tiago de Compos
tela, até o elegante e 
culto Beckford, o sá
bio Link, e o ignoran
tíssimo Lichnowskg, 
se deslumbraram 
com a roqueira e ver
dejante vila do <<Mons 
Lunre» da lenda. N e
nhum dos aventuro
sos viajantes que 
fundeavam no Tejo, 
nos barcos da carreira de Falmouth, 
ou que vinham em caleças e atra
vessavam o Tejo, pela estrada ribei
rinha de Aldeia Galega, deixou, ao 
certo, de cavalgar até Sintra. 
Essa, como lhe chamou Garrett, 

. . . ... amena estância 
trono de vice1a11te Primavera, 

quase traduzindo o latim de Lanck
mann Falckestein, Ui.o pródiga de 

paisagens român
ticas e de horizontes 
contemplativos , 
como pletórica de su
gestões evocadoras, 
depois de ter sido o 
ponto convergente do 
«bom-gosto» da ci
dade, em apetites f e. 
riais de digressões, 
repousos, curas, «es
capa de s» amorosas, 
piqueniques e burri
cadas, extinta a tran
quilidade da vida que 
sugeria essas fugas . 
dum bulício que 
não havia, passou de 

moda como a linha duma «toilette» 
que deixou de agradar. Corcovada 
em penedías brutas, que são «arra
nha céus» da Natureza caprichosa, 
oferecendo-se em planaltos, verten
tes e veredas, duma pujante beleza 
de ramarias e folhagens, onde se 
espreitam idílicas pousadas senho
riais, Sintra, na sua serenidade de 
elegia e de ditírambo, entrou a es
quecer-se. 
A vida agitada de agora, em que 
tudo é apressado e trepidante -

o motor transf or
mou-a - não se coa
duna com permanên
cias repousadas. Os 
«desertos de contem
plativos» acabaram. 
A própria distracçiio, 
o mesmo sueto ci
tadino, tem de ter 
efervescências e agi
tações, e há que agra
var a pontinha de 
febre, se ela não mar
cou a altura que deve 
de ter, para nos en
grenarmos no ritmo 
da nova maneira de 
viver. 

- -- -=-===~===::.! 

O Turismo niio é uma 
receita universal que 
se aplique, como pa
naceia, em todos os 
climas e em todas 



as regiões. Cada época e cada terra 
tem o seu género de Turismo, e ele 
há que evoluir paralelamente à vida 
que passa. Condicionar a roqueira e 
verdejante Sintra a um pousio de 
gente fugídia ao movimento, é con
dená-la a uma função laboratorial 
de cultura de «tristes». Sem ser pre
ciso recorrer ao Íman do pano verde, 
ora cheio ora vazio de fichas e de 
moedas, há que modificar o seu 
plano de atracção de forasteiros, en
caixilhando, dentro dos deslumbra
mentos da paisagem, uma réplica do 
quadro da nossa vida de agora, le
vando até lá qualquer coisa que 
atraía para a beleza natural os olhos 
que foram chamados por um artifi
cialismo de movimento. Sintra tem 
de se desenroupar dos vestidos bafi
entos com que o Turismo lhe cobriu 
a sua esplêndida roupa interior, «toi
lette» que tao bem lhe ia outrora, 
mas que, nos tempos que correm, a 
tomam quase deselegante. Há que 
lhe arranjar um novo trajo turístico, 
mais leve, de saias mais curtas ou 
m ais compridas, para se mover me
lhor : pôr-lhe um pouco de maqui
lhagem moderna na sua face atrac
tora, cuja serenidade romântica 
parece ter o condilo de afastar os 
essencialistas e os existencialistas 
de agora, avatares desvairados do 
realismo bovarynesco. Enquanto a 

«amena estância» não rejeitar os 
seus «sete ais» de menina romântica, 
e se nao desprender da teia dos li
rismos contemplativos da tradição 
que povoam os Pisões e M onserrate, 
o Turismo na.o fará dela senão um 
espectáculo de passagem, entrevisto 
dos automóveis que correm para o 
Estoril. E no Paço da Vila, conti
nuará a cantilena decorada dos ci
cerones, que explicam com parvoíces 
o tecto da Sala das Pegas, e o tejolo 
gasto do quarto de D. Afonso VI. 
Enquanto se nél.o extinguir esta lo
quacidade mentirosa que refere, em 
sediços períodos de oratória oficiali
zada, uma história absurda em que 
o rei de Boa Memória é surpreen
dido pela rainha a damejar uma 
moça do Paço, e se continuar a 
contar o caso do infeliz Afonso VI, 
a gastar com passadas impacientes 
o tejolo da sala em que fora preso, 
temos a impressão de que Sintra 
continuará a resvalar no declive que 
a levará ao côrrego onde corre o mi
tológico Lethes. Essas duas histo, 
rietas são o índice simbólico dum 
tradicionalismo perigoso. E chega
mos à conclusél.o de que Sintra, com 
o ser tél.o pródiga de bons ares, não 
dispensa de ser arejada turistica
mente, para continuar a manter o 
seu grande nome e o seu grande 
prestígio. 

MA TOS SEQUEIRA 



GUIMARÃES 
NUMA FELIZ INICIATIVA DOS C. T. T. 

} IZEMOS, há tempos, nesta Revista, uma campanha contra os postais 
feios, pobremente concebidos e grosseiramente realizados; contra os «pos
tais anti-turísticos» afinal - que outra coisa não são essas fotografias 
esborratadas, e desenhos e aguarelas de péssimo gosto, estragando assuntos 
paisagísticos, monumentais e etnográficos, que ainda por aí se vendem, 
P,Or mal dos nossos pecados e provento dos seus negociantes. 
E plenamente justificado, por isso, o regosijo que nos causa a fel1z inicia
tiva da Administração Geral dos C. C. T., posta em execução pelos seus 
Serviços Artísticos, dirigidos pelo artista IVIartins Barata, de lançar 
no mercado novas colecções de postais, em que artl.sticamente se inter
pretam as mais pitorescas terras do País: trechos de paisagem, mo
numentos, tipos e costumes regionais, etc. Uma das primeiras colecções 
foi consagrada à cidade de Guimarães - nestas excelentes gravuras em 
madeira, realizadas pelo jovem e talentoso pintor António-Lino, e que 
serão, em breve, postas em circulação. 



UM ORIGINAL ENQUADRAMENTO DO CASTELO 
E O CRUZEIRO DA CRUZ DE PEDRA 

A NOBRE FACHADA DA ANTIGA CAMARA MUNICIPAL, UM DOS BELOS 
MONUMENTOS ARQUITECTôNICOS DA CIDADE DE GUIMARÃES 

.. 



:;;-
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NA INTERPRETAÇÃO DESTES PRECIOSOS MONUMENTOS DE GUIMARÃES 
-A CASA DAS RóTULAS, NA RUA DE VAL-DE-DONAS, E OS PAÇOS 
DOS DUQUES DE BRAGANÇA, BARCELOS E GUIMARÃES - POS À PROVA 
ANTôNIO-LINO OS SEUS DONS DE ARTISTA PLASTICO INTELIGENTE E 
SENStVEL, A PAR DE RECURSOS INVULGARES NA DIFtCIL E TAO INTE-

RESSANTE MODALIDADE QUE ~ A GRA VU~A EM MADEIRA 



UM CURIOSO ASPECTO DA RUA DE TRAS DOS OLEIROS, E A INSIGNE 
E REAL COLEGIADA DE SANTA MARIA DA OLIVEIRA 

A IGREJA DE SAO MIGUEL DO CASTELO ONDE FOI BAPTIZADO 
D. AFONSO HENRIQUES 



IKICIA.TIV A.S E REALIZAÇÕES 

Nova e importante estrada 
d- turismo 

Estão já muito adiantados os traba
lhos de construção da primeira estrada 
circular de Cascais, que ligará a rodo
via marginal e a Boca do Inferno, pelo 
norte da vila. 

Esta obra, que deverá estar conclu[da 
em menos de um ano, custará cerca de 
5.700 contos, dos quais 4.200 serão des
pendidos com a estrada prõpriamento 
dita, e o restante em expropriações de 
terrenos e outras propriedades abrangi· 
das pelo traçado, comparticipando aqui 
a Câmara Municipal com 640 contos, 
dado o interesse urban[stico da referida 
artéria. 

A sua largura total será de 19 me
tros, dando-se 9 à faixa de rolagem e 
os outros 10 a largos passeios laterais 
sobrelevados. 

Como se sabe, no largo em frente à 
igreja, junto à cidadela, a estrada mar
ginal da vila tem seguimento por duas 
outras vias: uma passando pelo campo 
de jogos e vinda directamente do Guin
cho - a E. N. 247, que serve Porto de 
Lobos (Peniche), Lourinhã, S. Pedro da 
Cadeira, Ericeira, Sintra, Colares, Cabo 
Raso e Cascais - e a segunda, também 
pela margem, proveniente da Boca do 
Inferno - a E. N. 247-8. Assim, o trân
sito do lado dos Estoris que pretenda 
dirigir-se para além de Cascais, tem de 
o fazer actualmente pelas duas citadas 
estradas, que passam através da parte 
baixa da vila e nas quais estacionam, 
normalmente, muitos automóveis, o que 
decerto aumentará de maneira conside
rável quando forem construídos os edi
fícios, já projectados, do Hotel, dos 
Correios, da Lota, da Alfândega, do Ci
nema, etc. 

Amizade Luso-Belga. 

Quando da recente visita do Sr. Ar· 
thur Haulot, Comisaário Geral do Tu
rismo da Bélgica, que veio a Portugal 
pera inaugurar a Exposição Cultural 
Belga, no estúdio do S. N. I., do Palá
cio Foz, foi-lhe oferecido um almoço 
pelo Secretári" Nacional da Informa
ção, a que assistiram, entre outras altas 
individualidades, o Sr. Ministro da Bél
gica, Barão Van der Elst, e o Presidente 
da C. M. L., tenente-coronel Salvação 
B11rreto. 

Aos brindes, falou em primeiro lugar 
o Sr. Ant6nio Ferro. Depoi.11 de prome
ter «poucas palavras, poia o mundo ao· 

fre principalmente de verbalismo, de 
uma epidemia de palavras inúteis>, 
agradeceu a visita do S1-. Haulot e a 
bela Exposição de imagens do seu País, 
que trouxe a Portugal. E afirmou: 
«Sente-se logo que esta Exposição foi 
organizada por um verdadeiro poeta, 
pois o Sr. Haulot é um destes raros 
homens que sabem Juntar a poesia e a 
ac~ão, certos de que esta não pode sobre-

. viver sem a poesia, tal como a Terra 
não pode existir sem o Céu>. 

Disse, a seguir, que os países são, 
acima de tudo, para os turistas, belas 
colecções de imagens, e que estes os evo
('am ou os desejam através de pormeno
res: uma fachada, uma fonte, uma ve
lha praça... Terminou saudando a 
Bélgica, nação heróica e progressiva, 
ligada a Portugal por interesses de 
ordem espiritual e material, referindo
-se à vizinhança das suas colónias em 
África, e agradecendo ao Ministro e ao 
Comissário do Turismo a iniciativa desta 
:E.xposição, reflexo da alma da Bélgica 
o da sua eternidade. 

O Sr. Arthur Haulot agradeceu todas 
ns palavras e manifestações de amizade 
que tem encontrado da parte de António 
Fêrro e dos seus colaboradores no S. N. 
1. e, aluàindo às boas relações entre a 
Bélgica e Portugal, enalteceu os senti
mentos que sempre os ~m animado e 
grntamente aludiu às que ainda recen
h•mente demonstraram quanto Portugal 
tem feito, com isenção e persistência, 
não só para fortalecer os antigos laços 
de cooperação entre os dois pafses, mas 
pura o bem-estar, a paz e a prosperidade 
de todos os povos do Mundo. 

Convem recordar 

Para que não se afundem na me
mória colectiva e possam ter a neces
sária eficiência, recordamos aqui algu
mas das determinações insertas no 
Regulamento Oficial do S. N. 1., no 
capítulo respeitante aos Serviços de Tu· 
rismo: 

Nenhuma publicação de turismo po
derá circulM sem o visto prévio do Se-
cretariado. 

Os planos de activ-idade turlstica ela
borados pelas Juntas ou Comiuões Mu
nicipais de Turismo ser4o submetidos, 
acompanhados dos respectivos orçamen· 
toa, à aprovação do Secretariado, e sem 
esta não poder4o ser executados. 

Todos os serviçoe públicos têm o de
Vf'r de colabp-rar com o Sec-retariado na 

acção que vise ao desenvolv-imento do 
turismo, prestando-lhe o apoio que lhes 
for possível nas matérias da sua compe
tência. 

Esta clisposição compreende, nomeada
mente, os Se'l'viços de Saúde e de Assis
tência, a Direcção Geral dos Ediffoios 
e Monumentos Nacionais, a Junta Aut6-
noma de Estradas, a Administração Ge
ral do Porto de Lisboa, os Serviços de 
Minas e Geol6gicos, os Serv-iços Flores
tais e outros serviços respeitantes ds 
comunicações, às capitanias dos portos e 
à Polícia de Segurança Pública. 

BectUloaoGe 

As festas ou romarias do Senhor do 
Senhor do Calvário e da Senhora da 
Graça, a que fizemos referência no 
n.• 35 de .. Panorama>, no artigo dedi
cado à Pousada de S. Lourenço, efec
tuam-se na vila de Manteigas, e não em 
Gouveia, como por lapso dissemos. 

Pede-nos a pintora Maria Keil para 
completarmos o que foi dito - também 
no nosso número anterior - acerca da 
arquitectura e decorações do restau
rante «Alvalade> do Campo Grande, 
informandl) os leitores de que tiveram 
valiosa colaboração nesses trabalhos os 
artistas Hermenegildo Gandra e Al
berto José Pessoa. 

O grande êxito que obtiveram as 
Exposições de Arte Metropolitana, or
ganizadas pelo Director do Museu Na
cional de Arte Contemporânea e nosso 
estimado colaborador Sr. Diogo de Ma
cedo, nas cidades de Luanda e Lourenço 
Marques. 

O melhoramento da circulação dos 
comboios da linha de Sintra, levado a 
efeito pela C. P., abrindo uma segunda 
via entre Cacém e a referida vila. 

O entusiasmo com que decorreram 
este ano, em todo o Pais, as tradicionais 
feiras e romarias - nomeadamente a 
das Mercês e a de Vila Franca, cujos 
animados e pitorescos festejos taurinos 
atraem, de ano para ano, maior número 
de forasteiros. 

O interesse invulgar que despertou 
a Exposição do Livro Francês, efectuada 
na Sociedade Nacional de Belas-Artes 
e as palavras de simpatia para com o 
nosso Pais, proferidas pelo seu organi
zador, Sr. André Gillon, no jantar que 
lhe foi oferecido pelo Secretário Nacio
nal da Informação, no Círculo Eça de 
Queiroz. 
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O primeiro impulso, brando, hesitante na apa
rência, risca um limite, esboça um movimento, 
e logo o traço firme sugere a expressão inte
gral da forma, englobando coisas dum mundo 
invisível, que só os grandes artistas sentem, 
porque - como disse o eminente Focillon -
«a posse do mundo exige uma espécie de faro 
táctil». 
E a figura isola-se do meio, com a sua pró
pria expressão plástica, de volumes, de pla
nos, de massas. 
Então o desenhador admirável conjuga, na sua 
obra, esses três elementos que se não comba
tem e antes se equilibram: o artista,· o assunto 
e o processo técnico. 
O desenho é, indubitàvelmente, para o escultor 
António Duarte, o meio éxpressivo evocador, 
do conhecimento e da comoção plástica da 
forma. 
Quanto a mim, o que Sabatier disse, de forma 
magistral, acerca dos Goncourt, aplica-se per
feitamente a este nosso artista: «Procurar na 
forma a ideia da vida; por aí se pode afirmar 
que, neles, a concepção da beleza material se 
confunde quase sempre com a beleza intelec
tual e viva». 
Da sua maneira de ser, e do seu modo de agir 
resulta o realismo poético em que a verdade 
fria e o transporte místico, as coisas naturais 
e as su~jectivas, a disciplina racional do pen
sador e o apaixonado arrebatamento do artis
ta, se conjugam, dando origem a formas ínte-
gras de valor espiritual e plástico. .. · 
O plano que traçou conscientemente afirma, 
e!.11 cada obra, os seus dons naturais de excep
çao, a sua cultura e a sua vontade. Por todo 
? desequilíbrio de uma época decadente de 
imposturas e audácias desvairadas, passa An
tónio Duarte com magnífica indiferença. 
Os seus desenhos dão-nos a consoladora cer
teza d~ que as calamitosas convulsões do mundo 
não matam, no coração e no espírito dos artis
tas ?e eleição, essa flor que está sempre a re
flonr: o culto espontâneo e sincero da beleza 
e o amor da verdade. · 

LUfS REIS SANTOS 
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( Continuaçiio) 

O vento, que em campo aberto derruba as árvores 
e depena as coroas dos coqueiros, passa como uma 
brisa fina nas ramarias inferiores. A atmosfera 
cola-se ao corpo e vem afogar os pensamentos mais 
definidos. Se ao contrário do que sucede, a ilha 
se afundasse e o mar fosse subindo devagar, não 
se notaria a diferença na glauca verdura do aquário 
florestal. Nem os peixes seriam mais belos que os 
galos selvagens, os garrulosos loricos, as catatuas 
de imaculada brancura que em bandos ou isoladas, 
se recolheram ao teto protector. 
Lá fora, porém, o vento i·eforça as hostes hialinas; 
os contornos esfumam-se sob a chuva ininterrupta; 
a ribeira transborda em cachoeiras tumultuosas no 
bambual das margens. Na encosta fronteira, as cas
catas despenham-se numa apoteose de espuma. Ao 
longe, ouve-se o ranger da terra e o ruído rasgado 
das pernadas que uma árvore desenraizada despe
daçou. 
São quatro e meia da tarde. A chuva deve durar 
mais hora e meia. Não há nada a fazer. Sinto-me 
feliz, contente... Supor que me encontro tão longe 
de tudo! ... Longe das complicações humanas, da vai
dade dos cargos, da estupidez consagrada em frases 
de esteriotipo ... Para me sentir feliz, basta-me esta 
choupana desconjuntada e a companhia silenciosa 
dos indígenas. Encontro-me em perfeita comunica
ção com o ambiente, numa exaltação sossegada e 
plena. Encostado ao batente da porta, vou entrete
cendo ideias vagabundas, sempre à beira do sonho 
ou da sensação. A Natureza pensa e o homem segue 
os instintos de uma reminiscência obscura. Os indí
genas conseguiram acender uma fogueira. Não posso 
dominar a comoção que me obriga a envolver os 
companheiros num olhar de profunda simpatia. Ei
-los, acocorados, silenciosos, prontos a obedecer ao 
mais pequeno sinal. Não dizem nada, mas pensam 
decerto no «malaio> que os manda ao alto cimo das 
árvores para colher folhas e flores. Um deles pô~-se 
de joelhos e, de olhos dilatados, vai soprando a 
fogueira hesitante. Outro, dobra nos dedos adestra
dos a folha de begónia, dá-lhe a forma de um copo 
e estende o braço para a goteira aberta no telhado 
de capim. Como lhes estou agradecido! ... Inteligen
tes, profundamente psicólogos, incapazes de esquecer, 
de uma dedicação sem limites. Pensar que estes 
desgraçados timorenses sofriam resignadamente a 
incompreensão de quase todos, tinham passado por 
uma guerra sem quartel ... - E agora?! ... Exceptua
dos os missionários, quem se importa com a alma do 
indígena?! Onde clamam as vozes de Afonso de 
Castro, de Celestino da Silva, de Armando Pinto 
Correia... de tantos outros, nobres e humildes que 
à terra de Timor deram a inteligência e o coração 
português? Existia uma certeza: mais cedo ou mais 
tarde a Verdade havia de vencer nas almas; a pu
reza, a justiça e outros poderes mais transcendentes 
ainda, seriam coroados pela realidade magnífica de 
um Timor novo. E a força dos jóvens não temia os 
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(Conclurão) 

obstáculos, nem a lógica cerrada dos raciocínios 
interessados. Quem não sabia defender-se e muito 
menos atacar, só podia ter uma linha de conduta: 
seguir em frente, fiel a si póprio e às gerações inú
meras ... «talant de bien faire» ... «désir» ... 

A chuva diminui; o céu clareia um pouco. Desa
nuviam-se os pensamentos e baixa-se à realidade 
rítmica da vida. Os companheiros estão prontos. Va
mos partir dentro de alguns instantes. Fragmentos 
de poesia afloram no meu espírito: «Ilha perdida de 
mistérios densa ... » Vamos partir. Como sucedeu a 
Alberto Osório de Castro : «pelas cinco horas da 
tarde, sob um miúdo aguaceiro que se desfaz no 
radioso entardecer de nácar - róseo, flavo, verde de 
água, lilaz». 

E a conversa prossegue ... o diálogo silencioso, por 
vezes iluminado, como em noites secas de Setembro, 
de fantásticas visões: o céu e o horizonte do mar 
fulgurando por detraz da fímbria em fogo das nu
vens, sem que o rolar do trovão seja mais que um 
surdo murmuro distante. Diálogo traduzido em mo
vimentos incompreensíveis, como os de um enamo
rado ainda hesitante, suspenso, não fosse com uma 
certeza mais fácil quebrar o encanto que a presença 
amada não teme. O descobrimento da árvore reve
lada nos sonhos, o Podocarpus imbricata, nos cimos 
da Mate-Bian, a montanha da alma dos mor
tos, depois de dois dias de procura estéril, em que 
o desejo foi mais forte que a vontade. A esperança 
segura, inabalável, de lá voltar um dia, para que na 
sombra esverdeada dos fetos arborescentes e junto 
da fonte glácida onde as colocásias molham os lim
bos lustrosos, possa reencontrar-me e jurar os votos 
de uma vocação definida: a de uma existência serena 
e silenciosa como a da floresta de paus-rosas, em Ci
trana, onde caminháramos durante horas seguidas. 
Onde, também, sem dar por isso, me tinha entregado 
à mais activa das missões: a de um homem para quem 
o florir da Natureza simboliza o resultado heróico 
de uma meditação e o trabalho fecundo ao fluir 
longo de um período de maravilhoso silêncio. 

E posso ainda julgar descer à rua, para colher nos 
dedos transfigurados o veu de luar azul? Ou sequer 
as finas hastes de certas orquídeas de cachos estre
lados, quando o cavalo teimoso me levava por sob a 
penumbra cinérea das casuarinas? ... A neve perfu
mada dos cafésais em flor de Fatú-Bessi, a Sintra 
de Timor, de ravinas sombreadas pela «madre del 
cacao»_. .. Quantas e quantas recordações se não levan
tam ! E tocar ao de leve nas águas da memória, para 
que,, s~brepostas e. logo separadas em ondulações 
s~av1ss1mas, ressurJam as imagens e a doce como
çao que a saudade imensa reergue das brumas da ilha 
perdida. 
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Outro caminho, a Estrada Nova, por fora da serra, 
que a linha dos eléctricos acompanha, percurso que 
proporciona constantemente, vistos de diversos ân
gulos, surpreendentes aspectos de conjunto da serra 
e vila de Sintra, vai, - coleando por Monte Santos, 
Ribeira e Galamares, - através de campos verde
jantes e ensombrados, donde se desprende um ar 
de frescura rústica. A ribeira bucólica que se chama 
Galamares, e depois até ao mar toma o nome de 
Rio das Maçãs, segue deslisando vagarosamente por 
entre hortas, ladeada de sebes e canaviais. 
Em Colares, o bucolismo que vinha tomando o am
biente, atinge o auge na ·exuberância da vegetação 
campestre, dos pomares e vinhas. O ar está impre
gnado dos aromas exalados de toda aquela diferente 
e pujante vida vegetal. Canaviais e choupos orlam 
a romântica várzea. As quintas e jardins, por detrás 
dos velhos muros, deixam adivinhar uma tranquili
dade meditativa. 
E sai-se de Colares, por Monte Banzão, a caminho 
da Praia das Maçãs e Azenhas do Mar. Pela estrada 
ou de carro eléctrico, o caminho segue por entre 
vinhedos e pinhais, que escondem nas suas sombras 
uma profusão de simpáticas vivendas que são mode
los de casas de verão. A aridez da paisagem que se 
desdobra sobre a ondulação suave do terreno are
noso e a salinidade do ambiente dão já a proximi
dade do Oceano. 
O mar está em frente, encapelado, sempre batido, 
de levantadas ondas a cair no areal e sobre as rochas, 
onde se desfaz numa alva renda de espuma. 
A Praia das Maçãs possui tradição como estância 
de mar. O seu elogio está feito por aquela concor
rência de banhistas e fiéis de muitos anos, que a fre
quentam durante o verão, enchendo de vida buliçosa 
o vasto areal e os seus animados centros de diverti
mento. A sua idade conta-se também pelas cons
truções, a par e em contraste com as numerosas 
vivendas já mais recentes. 
A penedia alta corre para norte, e a espaços, aqui 
e além, está debruçada sobre o mar, erma, uma 
moradia. 
Agora, sobre um pequeno promontório está a povoa
ção das Azenhas, que desce em coleados pitorescos 
até à beira do mar. Continuando o caminho sobre as 
arribas chega-se a Magoito, praia larga, muito limpa 
e de águas calmas, possuindo condições óptimas que 
impõem o seu desenvolvimento. 
Para sul da Praia das Maçãs, para lá das rochas 
altas das arribas, encontra-se primeiro a Praia 
Grande na sua extensão de uns três quilómetros, 

depois a Adraga, anichada entre dois morros, aberta 
em concha, a que os recortes das escarpadas fragas 
e os penhascos caídos dão um ambiente revolto e 
hirsuto, e a seguir, uma nesga de areia entre duas 
rochas subidas a pique, é a Praia do Pescoço de 
Cavalo. O Fojo é uma furna em forma de poço, afu
nilado, onde no fundo barulha medonhamente o 
torvelinho furioso das águas, num espectáculo raro, 
e logo vem a Pedra de Alvidrar, rocha vasta que da 
altura de mais de uma centena de metros baixa quase 
perpendicularmente, terminando em fraguedos de 
aspectos fantásticos com o mar galgando e desfa
zendo-se furiosamente. Depois a Praia da Ursa, 
num recesso anfractuoso de enormes rochedos, um 
dos quais, pela sua configuração, deu o nome ao 
local, até que o penhasco alteroso do Cabo da Roca 
- ponta extrema onde o dorso da serra acaba mer
gulhando no Atlântico, num amontoado caótico de 
blocos rochosos e leixões projectados no mar - fecha 
este trecho do litoral, que decorre numa visão pro
digiosa de praias encastoadas na costa cicló~ica, 
dramàticamente bela, de uma aspereza angustiosa, 
gritada pelo seu espectáculo contorcido e revolto, 
num complexo de formas e cores, as mais diversas e 
estranhas. 

SANTOS í'l RES 

C OMP ANH I A D B SE G U R OS 

CAPITAL 1 .Soo CONTOS. RESERVAS 
47.o63 CONTOS. SEDE NO PORTO 
RUA FERREIRA BORGES, 37. DELE
GACÃO EM LISBOA- PR. D. JOÃO DA 
CÂMARA, 11, 1 .º-AGÊNCIAS EM TODO 
O PAÍS E IMPÉRIO COLONIAL. 
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1'. S DELiflOS..lS CONSERVAS 

DE PEIXE PORTUGUESAS 

DESPERTAM O APETITE 

E ALIMENTAM 


