


0 grupo do Dragao 

Jani Mauricio 



Jani Mauricio, licenciada em Hist6ria Moderna e Contemporanea pelo Instituto Superior 
de Ciendas do Trabalho e da Empresa (ISCTE). E-mail: janimaurido@hotmail.com 

·-x-



Na hist6ria de Almada, para o petfodo que antecede o 25 de Abril, os fragmentos 
de uma cena cultural tern sido condensados na a~ das colectividades locais, o que 
subentende uma exdusiva mobili~ao destes organismos para a divulgacrao da cultura 
jumo da populayao. .E no ambito dos estudos do Movimenro Assodativo do. concelho, 
que se tern produzido conhecimento sobre praticas de dinamizayao cultural, no entanto, 
embora centrados nestes mecanismos comunicirios, nao introduzem em contrabalanyo 
nenhuma outra iniciativa, produzindo desta forma uma mem6ria linear. Dois pontos sao 
elementares na constmcrao dessa mem6ria. Por um lado, o contexlo politico do pais e a 
manutencrao de uma politica que se traduz na estagnayao dos equipamentos de recepyao 
cultural. Por outro lado, a ideia de tradiyao na regulamentayao dos papeis e competencias 
culturais. Uma perspectiva que se centre apenas no contexto politico e na ideia de tradi~ao, 
trava o conhecimento de outras acc:;oes, da mesma forma que induz a pensar em consenso 
OU ausencia de confilto na atribuiyao das competencias culturais, no ambito dos organis
ffiOS colectivos. 

Se observarmos o panorama cultural almadense, de meados do sec. XX, partindo 
das transformac:;6es urbanisticas, ao inves dos 6rgaos institucionais e seus equipamentos, 
podemos detectar ac¢es paralelas. Figuram, nessa perspectiva, os cafes e as personagens 
locais, resultando da sua articulayao um novo fragmento da iniciativa cultural: os.eventos 
realizados no cafe Dragao Vermelho, entre 1959 a 1961. Postos em cena por um grupo de 
artistas locais, com vista a introduc;ao da arte moderna em Almada, esses eventos sao aqui 
reconstruidos, atraves dos registos documentais da epoca e dos relatos de Alfredo Canana, 
Francisco Bronze e Louro Artur - tres dos elementos que compoem o «grupo do Dragao 
Vermelho». Contextualizada num meio social espedfico, esta acyao e interpretada com 
atenyao nas relac:;oes sociais, nas suas modalidades de solidariedade e conllito, como ainda 
nos factores culturais que se ligam aos modos de vida e a partilha de valores. 

1. Da «cultura de cafe» ao cafe no contexto do lugar 

Hoje quando pensamos em cafes dificilmente nos abstemos de uma percepyao que se 
direcciona para o consumo alimentar. Embora essa funcrao primordial se afirme progressi
vamente, nao ha uma relac:;ao estatica entre o homem e estes espac;os no tempo e os usos 
que lhes sao reconhedveis remetem para quadros culturais especfficos. Essa dinfunica e 
apreensfvel na historicidade do urbano considerado como um ambiente cultural, onde 
se integram rotinas pr6prias ligadas aos mo dos de vida. A cultura de cafe, que. emerge 
com o desenvolvimento urbano do sec. XIX, e uma das expressoes mais. representativas 
das consequencias culturais da moderniza¢o. Como refere Eagleton (2003: 56), o termo 
«cultura de cafe» implica que a frequencia do cafe se faz como nrodo de vida e dentro 
de contornos espedficos. Isso remete para um particularismo nos usos e formas de estar 
nestes espa<;os, que tern sido muitas vezes entendidos como impulsionadores da accrao de 
colectivos de artistas. 

Atraves dos estudos de Fitch (2006) e Scott Haine (1998), o papel social do cafe pode 
ser entendido dentro de duas caracterfsticas que se atribuem ao espayo: primeiramente, 
como um espayo de informa¢o, favorecendo a circula¢o das ideias, o debate est~tico e 
a socializayao dos grupos; e por outro lado, como um espac;o de inova~o,. estimulando 
novas ideias e a forma¢o de novos agmpamentos artisticos. Estes estudos evidenciam que 

155 



a cultura de cafe e um fen6meno de grande amplitude, no . tempo e no espa~ europeu, 
que com Fitch se atribui sobretudo as elites artisricas e litecirias, enquanto Scott .Haine 
alarga o fen6meno a classe trabalhadora. Por outro lado~ com Scott Haine, que ·entende a 
sociabilidade no cafe como determinante fundamental na ac~o do movimemo <;>perario, e 
realc;ada a importancia que os modos de vida assumem na compreensao da accrao colectiva. 
Esci no ambito deste estudo descrever um momento .em que estas facetas do cafe .ainda sao 
evidenres, nomeadamente atraves do grupo do Dragao Vermelho localizado em espac;os de 
intera~ espedficos, entre eles, o cafe. 

No contexto local, e na segunda metade do sec. XX, com as implementac;Oes do 
Plano Parcial de Urbanizac;ao de Almada (1947), que surgem os primeiros indicadores do 
urbanismo moderno. Uma area emergente, que motiva um fluxo populacional, marca a 
fromeira com uma morfologia rural, descaracterizando a paisagem e destruindo parte das 
rotinas que se ligam ao lugar. Tambem em consequencia do processo de modernizac;ao, 
o centro da vila sofre um deslocamento da zona antiga para a zona moderna e o nudeo 
encontra-se agora na Prac;a da Renovac;ao (actual Prac;a do M.F.A) 1

• De modo geral as pra
c;as remetem para uma vida social intensa, pela sua configura~o, favorecendo uma. juncrao 
de elementos que animam OS lugares, e este e 0 caso da Pras;a da Renova~o, ocupada. pelas 
esplanadas do Dragao Vermelho e do Cafe Central, os novas locais de reuniao Juvenil. 

Inserindo-se numa paisagem que ainda tern muito de rural, marcada pela escassez de 
infra-estruturas sociais, os cafes vao assumir um grande poder agregador; implicando a 
reformulac;ao dos palcos das praticas quotidianas. Nestes cafes, o . convivio faz-se essen-: 
cialmente entre as pessoas da terra e entre os varios tipos sodais encontram-se as jovens 
artistas que vao formar a grupo do Dragao Vermelho: Francisco Bronze, Jose Bronze,Jorge 
Norvick, Jose Zagallo, Louro Artur, Luiz Suarez, Peniche Galveias, e os colaboradores 
Alfredo Canana, Jaime Feio, P.e Antonio Leitao, e Sergio S62

• Afguns des.res elementos, 
como OS irmaos Bronze, enquanto frequentadores assfduos dos cares de Lisboa, nome
adamente do cafe Gelo, onde conviveram com as poetas surrealistas e com os artistas 
modernos, tinham ja uma cultura de cafe nos seus padr6es de comportamento. 

Numa fase em que estes artistas esrao em inicio de carreira, o Cafe ~entrat e o. princi
pal espac;o de convivio, para on de transp6em os seus inreresses e que usam para trab.alhar, 
estudar, discutir, grande parte das tarefas quotidianas fazem~se em ambience colectivo; 
A vertente da discussao no cafe e salienrada pelas fontes, como estando quase sempre 
voltada para a arte modema, mas tambem para a actualidade do pais e .snbretudo.da.terra. 
E o interesse no lugar e as circunstancias que este propicia, entre elas os la~os .. estabele
cidos no cafe, que constitui o elemento fundamental, dentro das regularidades possiveis 
de estabelecer para explicar a ac~o deste grupo. 0 lugar e o determinante comum que 
une e singulariza o grupo, que proporciona uma solidariedade com base nos lac;os que se 
estabelecem no cafe e num sentido de pertenc;a. 

1 C£ FLORES, Alexandre M. - Almada Amiga e Modn11a: roteiro fC()nogrdfico. l~l L· feguesia de Almada. 
Almada: Camara Muni.cipal de Almada, 1985; RODRIGUES, Jorge de Sousa - Genese da U:rb<ll:\~~Q d~ Zo~a 
Leste do Concelho de Alniada. Anais de Almada: revista cultural. Almada: Cfunaca Municipal ck ~ada.' iSSN 
0874-2553. N.0 2 (1999) p. 195-210. . .· . 

2 Ver CORREIA, Romeu - Homens e Mu/heres vinm/ado$ 4s lerras de Almada: nas arteI, nas letras e nas 

ciencias. Almada: Camara. Municipal de Almada, 1978. 
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Por outro lado, o meio social imediato tambem vai constituir o palco de actua¢o do 
grupo. Dando resposta as suas necessidades interventivas, procurando o desempenho de 
um papel activo na vida do lugar, este grupo vai apropriar-se do espac;o do cafe DragaoVer-
melho, onde desenvolve esfort;os continuados, atraves da de diferentes eventos, 
para a inser<;ao da arte modema no lugar, tendo como a reorganiza¢o do 
meio, atraves da cria¢o de uma nova in&a-estrutura Desta forma em Almada, a 
inser¢o da arte moderna, e indissociavel do espat;o do como impulsionador 
e porque em seguida sera o palco necessario a desta inidativa. Recordemos: 
existe um ambiente propicio para que espontaneamente o colectivo se ao indi
vidual; some-se o facto de existirem interesses que se cruzam e obteremos com facilidade 
a organiza¢o dos eventos culrurais. Mas porque no Vermelho? Isso e algo que se 
prende com a cena cultural. 

2. Cena cultural 

Neste ponto, para apreender a ac¢o do grupo do Dragao, e essencial come'?I por 
focar algumas especificidades do contexto artistico nacional da decada de 50, do 
que tern de exemplar e de ronstrangedor, que em sintese se pode destacar: por um lado, o 
peso de uma conjuntura sociopolitica desfavoravel; por outro lado, uma nitida separa<;ao 
entre ac<;iio do estado e ac<;ao particular, a apontar em sentidos opostos. . 

Sohre 0 papel do estado, 0 balant;o negativo e unarume entre OS auto.res, pela ausenda 
de uma politica cultural continuada e com um desvirtuamento do Secretariado .Nacional 
da Informa¢o (SNI), que neste periodo tern sobretudo uma ac¢o fiscalizadora e censoria. 
0 condidonamento da informas:ao e a manuten¢o das institui<;6es arcisticas est:agnaclas 
impoem um dim.a de conservadorismo e opressao, limitando em grande medidaos 
tores, sobretudo porque influi no piano social, contribuindo para a falta d~ educas;iio artis
tica e em conseq uencia o desinteresse social pela arte, pois como refere Pierre Bourdieu3 a 
necessidade cultural e um derivado da educa¢o, o amor pela arte.nasce da educas:ao e do 
contacto frequente com a arte. Nessa medida tambem o piano econ6mico se ve afectado, 
pela conjun¢o da ausencia dos componentes inerentes a um sistema de arte Iru)dt:::rn:a, 
evidenciando-se a necessidade de transfurma¢o. A insert;ao social da arte moderna faz-se 
de forma lenta e devido a ac<;ao particular. 

Segundo Rui-Mario Gon~ves (2004: 49) «pode hoje verificar-se que o que se fez de 
mais interessante como autentica politica cultural durance os anos cinquenta nao foi obra 
do estado mas produto da iniciativa dos artistas e dos criticos». Na decada de 50 ha um 
perfodo de desenvolvimento da reflexao e consciencia critica do papel social da arte, foi-se 
desenvolvendo uma reac¢o a estagna¢o do meio com o incremento das iniciativas de 
dinamizas;ao cultural. Segundo Jose-Augusto Frans:a «OS .criadores sao impelidos por uma 
reac¢o a situas;ao social, e mesmo a sua pr6pria situa¢o» (2000: 77), havendo um pro
cesso de acs;ao cultural progressivo que se inicia na decada anterior e sera mais visivel em 
50, ainda com as iniciativas da cria¢o de galerias ea integras;ao nas institui¢es artisticas 
particulares, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, ja na decada anterior, na Fun?-a¢o 

3 BOURDIEU, Pierre; DARBEL. Alain - El AJnor al Arte: Los museos europeos y stt pziblico. Barcelona: 
Paid6s, 2003. ISBN 84-493-1485-2. 
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Calouste Gulbenkian, que alem de espas:o de difusao tern a vertente do subsidio, formam 
o circuito da arte modema contribuindo para a valoriza¢o do sector modernista e para 
a mudan~ do gosto do publico. Todavia, sendo que a maioria destes acontecimentos 
estao centrados em Lisboa nao alteram os limites anteriormente expostos, que impedem o 
desenvolvimento de verdadeiras cenas culturais nas periferias. 

Situando-nos agora no plano local, em Almada, no final dos anos 50, as iniciati,.. 

vas culturais estavam condicionadas as intervens;oes do poder local e das organizas:oes 
associativas - as colectividades de cultura e recreio: a (1:895), a 
IncrfveLAlmadense (1848) ea Cooperativa espa~os das colectividades 
tinham a vantagem do publico, por contarem com um nllinero consideravel de s6cios, 
no entanto, devem ser consideradas duas caracteristicas negativas: por. um lado, nao 
existe dentro das colectividades uma sala especificamente destinada a exposis:6es de arte; 
por outro lado, existe alguem que gere estes espas:os e, segundo as fontes, para esses 
dirigentes as quest6es da arte moderna nao eram preocupantes, havendo um manifesto 
desinteresse na promos:ao dessas ihiciativas, principalmente porque se afastam de um 
esquema estetico habitual. 

Alfredo Canana, sobretudo ligado a Cooperativa Piedense, onde participa em inicia
tivas no ambito do teatro e do cinema, reals:a a difi.culdade na «realiza~ao» dos projectos 
culturais dentro do espas:o associativo, referindo o mal-estar que as propostas com base 
no termo «cultura» provocavam junto da maioria dos seus dirigentes. De facto, para este 
perfodo, os estudos sobre as colectividades4 demonstraru das actividades 
recreativas e embora constem alguns eventos culturais artistas que. se ligam 
ao dragao tambem participaram, e so na decada de 60 e em parte atraves das acs:oes de 
dinamiza¢o cultural desenvolvidas pelos estudantes locais, que a programa¢o supera esse 
caracter ludico. Ainda que as colectividades pontuassem 0 percurso inicial dos membros 
do grupo do Dragao, parece existir um conflito constante, uma rejeit;cio da parte das colec
tividades em se associarem a program.as continuos, motivando da parte dos artistas uma 
busca para associar a especificidade do seu projecto a outros espas:os. 

No essencial, deve-se emender que a escassez de equipamentos e uma quesrao preocu,,. 
pante que vinha travando qualquer desenvolvimento da arte modema no lugar, sem que 
houvesse da parte das colectividades interesse na promos:ao estetica ou familiaridade com 
a linguagem artistica contemporanea. Facto que esta expresso em «Problemas da cultura 
em Almada>>: 

[ ... ] Tambem as colectividades de cultura e recreio, principalmente as cooperativas, organi

zaram algumas exposii;oes [ ... ] Porem, ultimamente, essas iniciativas foram esquecidas [ •.. ]. 

Torna-se necessario que os dirigentes das nossas colectividades se interessem pelos problemas 

vivos da arte, porque sao as Sociedades de Recreio, que possuem as salas, o publico e o 

material necessario para as grandes realizac;Oes culturais.5 

4 ABREU, Carlos; BRANCO, Francisco (coords.) - 0 .Associativismo: 
Almada: Camara Municipal de Almada, 1984; COSTA, Ana; LUZIA, Angela; JULIAO, Jose - Associativimzo e 
Cidadania. Almada: Camara Municipal de Almada, 2007. ISBN 978-972-9134-72-2. 

5 CANANA, Alfredo - Problemas da Cultura em Almada. Joma! de Ab114aa. Almada: P. e Manuel Marques. 
Ano VII, n.0 334 (14 Maio 1961) p. 8. 
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No ambito desta Ultima questao, nota-se uma clara no que respeita a Camara 
Municipal, institui<;ao que ainda assim e socialmente pouco actuante, seja entre OS pro
dutores, onde nao actua no plano financeiro, nem coma insclnda legitimadora~ quer seja 
entre a popula<;ao local, nao garantindo a recep¢o cultural. Presidida por Aquiles Mon
teverde, personagem que as fontes retratam coma da arte moderna, e tendo 
Manuel Cargaleiro coma vereador do pelouro da Cultura, entre os projectos culturais 
da Camara esci um. evento anual de exposi<;6es, as Sa!Oes de Artes Pldstical', realizados 
no Convento dos Capuchos, onde participam artistas modernos. Segundo as fontes, a 
participa¢o nesse evento come<;a par ser restrita a descurando as artistas almadenses, 
e embora haja um.a inser¢o gradual, tanto dos elementos do grupo do Dragao c;:omo de 
outros artistas locais, o seu alcance social e comprometido pela inacessibilidade .do eveµto: 

Nao bastam as exposis;oes «honitasi> e «longfuquas» no «Convento dos Capuchos» (tao 

inacessiveis, ao grande publico, que chega a por-se em duvida o sucesso ou fracasso destas). 

Torna-se necessario lembrar que a Caparica fica a 11 quil6metros do centro de Almada e as 

despesas a Costa da Caparica nao sao para todas as bolsas. 7 

Em consequencia, o que em Almada acontece, independentemente dos saloes anuais 
da clmara ou das inidativas das colectividades, condiciona-se ao esforc;o pessoal do grupo 
do· Dragao Vermelho - dos artistas e colahoradores -, sem que possam contar com a 
habitua¢o da sociedade local em visitar exposic;oes. 

Neste momenta, e necessario pensar em que medida a populac;3.o constitui uma bar
reira. Segundo as fontes, entre os mais interessados na arte moderna estavam os estudantes, 
os pr6prios artistas e as pessoas mais viajadas da vila, contrapostos ao grosso da popula<;ao. 
Segundo· Francisco Bronze, quando ocorrem os eventos do Dragao, a curiosidade que os 
eventos despertavam, par serem uma novidade, e o facto de se ir beber a «bica», trouxe 
bastante publico as exposi<;oes que, apesar de nao compreender as obras, aceita este tipo de 
eventos. Vejamos du.as interven<;Oes de Alfredo Canana a primeira, onde sao observadas 
as dificuldades de aceita¢o par parte da ·popula<;aa canservadora: 

[ ... } a um artista, em especial de Almada, e necessano uma vontade imensa, para lutar 

contra uma serie de preconceitos que existem sobre a arte do nosso tempo porque o · mau 

acolhimento do grande pUblico e as dificuldades financeiras de que a maior pane dos artistas 
modernos se queixa sao sintomas de uma deseducru;ao da arte que o nosso publico conserva. 8 

Uma segunda interven¢o, sabre a exposic?o de Manuel Ferreira que embora realizada 
no Dragao Vermelho, nao se insere na programai;ii.o deste grupo par ser mostra do aca
demismo: 

6 Com varias modalidades pintura, desenho, escultura e cecimica -, concorrem aos premios Cfilnaca 
Municipal de Almada, Columbano Bordalo Pinheiro e, desde 1960, ao premio de Francisco Franco. Em pantlelo, 

cealizam-se conferencias e concertos. 
7 CANANA- Conh~ os artistas da Ano VI, n.0 293, (31 Jul. 1960) p. 5. 
8 CANANA - Conhe~ os actistas da nossa terra, p. 5. 
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[ ... ] Esta exposi~o, acima de tudo, veio revelar-nos, a incultura do nosso publico, no que 

diz respeito as artes plasticas. A confirmar esrao as insertas nas «folhas de 

s6es». Onde se le «desta vez siin», «ainda ha artistas verdadeiros» e outras {<frases» que 

silo bem a.marca de que o publico almadense devia primeiro tentar compreender a art:e, e 

depois, entcio, manifestar-se publicamente sobre ela. 

Entretanto medite-se sobre o que escreveu Manuel Cargaleiro, sobre esta exposi~: <<na arte 

ficou reflectida a cultura e a vida de outras Esta exposi~o rulo tern nada a ver com 

o nosso tempon9
• 

Ha, por outro lado, um sector entusiasta, uma percentagem de jovens visitantes que se 
deslocam aos eventos enquanto amigos do grupo. A revelar o contraste no alcance destas 
iniciativas, esrao dois excertos que teriam sido deixadas no livro de visitas: 

Voces em Almada esrao vivos! Vivos e Poetas, capazes de fazer levantar os mortos. Ainda 

hem. E obrigado em nome da gente dos vinte anos. Estamos vivos, convosco. 

Quern tern assistido ao desabrochar an:fstico destes «novos» nao tern duvidas de que cada 

exposi~o e um passo mais num progresso, que cada vez. mais se pressente10
• 

Atraves dos registos que Alfredo Canana deixa no Jornal de Almada vimos indiciada,s 
a complexidade das condi~6es fisicas e mentciis a inser~ao da arte m0<lerna no lug~. Se 
em Almada a importancia do movimento moderno e insignificante ~u desconhecida isto 
deve-se a falta de equipamentOS que a incluam na Slla program~O cultural, embora COIIlQ 

se viu, o desinteresse pelas correntes modernas nao seja exclusivo do local. 0 cruZainento 
no espa~o permite reconhecer que os fen6menos de desinsen;ao e a reaa;ao por parte dos 
artistas tern um caracter geral. Da mesma forma, OS registos do jornal, onde OS prohle,m.qs 
assinal~dos sao pontos comuns ao ~ector, sao reveladores do comporrarpento de q(tica. e 
rejei~ao do grupo do Dragao Vermelho relativamente ao seu meio itnediato, a partir . da 
consciencia que se adquire no local. 0 imediato escl fortemente implicado na c:i.tirude d~ 
desvio do grupo, onde as colectividades, ou os seus dirigentes, podem ser vistas como um 
impulsionador negativo, a partir das dificuldades que nestes organismos se colocaram nas 
experiencias anteriores ao Dragao. 

3. A exposi<;ao de 58 

Importa agora identificar um Ultimo elemento impulsionador, que se a iniciativa 
modelo. Varias possibilidades de rela¢o, ao nivel das organizai;6es de artist<tS, de car.:icter 
mais ou menos informal, poderiam ser estabelecidas, sobretudo no ambito do mov;iwento 
moderno, onde estes agrupamentos sao comuns. Todavia, nao ha no grupo do Dragao 
uma determinante estetica comum, para alem da rela¢o mais abrangente a arte moderna, 
este grupo e definido por outros e define-se a si proprio por um lugar, No essencial, 

9 CANANA Manuel Ferreira expos na Galeria do Cafe «Dragao 289 
(3 Jul. 1960} p. 4. 

10 H., No «Dragao Vermelhou I Exposi¢o de Poesia Ilustrada: a e atte de maos dadas. ]ornal de 
Almada. N.0 267 (31 Jan. 1960) p. 3; comentarios atribuidos a Afonso Cautela e .Marcelo de Sousa. 
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este agrupamento distingue-se e justifica-se por um projecto ligado ao local de residencia, 
comportando um.a vertente social que deve ser entendida.num plano mais alargado, que se 
atribui aos valores espedficos que nesta altura esrao a desencadear outros projectos. Neste 
prisma de aproximayao pela especificidade dos valores, o grupo da Gravura foi o factor 
decisivo. 

Criada pelos neo-realistas, em 1956, a Cooperativa dos Gravadores Portugueses, para 
alem de possibilitar um.a nova via comercial para os modernos (Fran\a, 1985: 481), 
enquadra-s~ entre as iniciativas particulares que, durante o Estado Novo, desempenham 
um papel de relevo na ac<?o cultural. Segundo Rui-Mario Gonc;alves dentro da vontade 
que, no tempo, os artistas tinham de «levar a arte a toda a gente», a criac;ao desta coopera
tiva permitiu intensificar a acyao de alguns artistas modernos, ligando-se tambem a uma 
«notavel» intervern;fo de divulgas:ao na provincia (Gonc;alves, 2004: 66). Um exemplo .da 
acs:ao cultural no ambito dessa cooperativa encontra-se no projecto de Fernando Pernes 
e Francisco Rel6gio, que alia a faceta democratizante, inerente a modalidade da gravura, 
um.a intenyao descentralizadora. 

Segundo Francisco Bronze, pouco tempo antes do piano almadense arrancar, Fernando 
Pernes e Francisco Rel6gio, come~ a estruturar um projecto de exposic;oes itinerantes 
de arte moderna, tendo como objectivo descentralizar a arte dos centros e das elites, 
aproximando-a dos meios populares. De manifestas intenc;oes sociais e politicas, esse 
projecto surge ligado a Cooperativa Gravura, integrando um nllinero consideravel dos 
seus artistas, entre OS quais Francisco Bronze declara como nudeo inicial - Artur Bual, 
Francisco Rel6gio, Jose Bronze, Jose Santa-Barbara, Rui Filipe, Maria Emilia, Manuel 
Gamboa, Pilo da Silva, e Pitum Keil do Amaral -, embora estas iniciativas venham a 
integrar colectivos mais vastos. 

No ambito do itinerario desse grupo que, segundo Francisco Bronze, com~a por 
se manifestar em Lisboa, na Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal, acontece uma 
exposic;fo em Almada, em 1958, onde, atraves do contacto travado com.Alfredo Canana, 
se criam condic;oes para realizar a I Exposirao ltinerante de Arte Moderna~ no salao de festas 
da Incrivel Almadense. Neste evento, sob a organizayao de Fernando Pernes e Francisco 
Rel6gio, participam como expositores dois almadenses, os irmaos Francisco e Jose Bronze, 
juntamente com Alice Jorge, Artur Bual, Francisco Rel6gio, Jlllio Pomar, Rui Filipe, entre 
outros. 

A esta exposi<?o de 58 deve ser atribuida grande imporclncia, sob o ponto de vista da 
sua inRuencia na acc;ao do grupo do Dragao. Primeiramente, porque e neste evento que 
os irmaos Bronze travam conhecimento com os pintores locais, comec;ando a partir dai a 
frequentar os cafes da zona de residencia, servindo esse evento para desencadear os lai;os 
sociais que o cafe posteriormente refori;a. Em segundo lugar, e na exposis;ao de 58 que, 
dando visibilidade ao projecto itinerante, se detecta a fonte de contagio ao nivel da forma 
e dos valores que assumiria o projecto almadense. Segundo Francisco Bronze, os eventos 
que ocorrem no Dragfo pretenderam dar continuidade a esta iniciativa em Almada. Como 
refere Louro Artur, num tempo em que Lisboa centraliza todos os eventos artisticos, sobre
tudo ao nivel das artes plasticas, esse empenho em espalhar a arte pelo pais, em leva-la a 
pontos que pouco ou nada tinham em termos culturais foi um ideal persuasivo. Para alem 
do estimulo inicial que o referido projecto itinerante representa na mobilizai;ao dos artistas 
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almadenses, vai ao mesmo tempo contribuir para a manuten~o de um programa cultural 
continuado, em Almada, ao integrar com as suas mostras o drcuito do Draga.o. 

Desta forma, podemos emender os eventos que no ano seguinte se realizam no cafe, 
como uma consequencia da abertura, do desperrar de interesse para aquilo que outros 
artistas estao a fazer na mesma epoca, as exposic;6es itinerantes, que, como ja se viu, rem 
metas socializanres. Tam.hem no grupo do Dragao sao detectaveis os mesmos valores de 
descentralizas:ao e democratizas:ao da arte moderna, que atraves da participa~ao no quori
diano do seu meio mais imediato, leva a popula~o a arte do tempo. 

Partindo do · que foi exposto, e possivel apreender que a ac~ao do grupo do Dragao 
se integra numa actividade mais ampla e que pode ser enquadrada a partir do conceito 
de «utopias praticas» com que Thomas Luckmann (1996) define os projectos, enquanto 
acc;6es que visam alcanc;ar um ideal no futuro. Segundo este teorico da acs;ao, a variavel 
do tempo futuro estando entre as motivac;6es que explicam a acc;ao, inRui directamente 
nos modos de vida e praticas quotidianas do presence. Nessa medida, embora as iniciativas 
de difusao cultural integrem nas suas motivac;6es a vertente da promoc;ao <lo trabalho 
artistico, vertente que esta presence no projecto do Dragao, tern um caracter mais :abran
gence onde actuam os valores, as obriga<_;:6es sociais. Estas facetas podem-se encontrar 
nos projectos que aqui foram descritos que, como vimos, sao iniciativas estruturadas em 
valores democraticos, que num piano mais ou menos abrangente, atraves das ac<_;:<ies de 
socializayao da arte, visam. possibilitar a mudanc;a social. 

4. Os eventos 

Como foi estabelecido anteriormente, a acs:ao cultural que se desenvolveu no Dr~ao 
Vermelho pretendeu ser a continuayao do projecto itinerante de Fernando Pemes e .Fran
cisco Relogio, contudo, numa nova dinamica, fixando-se numfunbito.local e com os.artis
tas de Almada. Entre os primeiros eventos, acontece em 1959, de 15 a 23 de Novembro,. a 
I Exposiftfo de Pintura, que relln.e como expositores os membros base do grupo - Francisco 
Bronze, Jose Bronze, Louro Artur, Jorge Norvick, Jose Zagallo, Pe.niche Galveias e Luis 
Suarez11

• No ano seguinte, abrindo espac;o aos poetas com quem o grupo convive no cafe, 
realiza-se a I Exposif ifo ltinerante de Poesia Jlustrada, entre 17 e 27 de Janeiro, conciliando 
os artistas plasticos anteriormente citados, e aos quais se junta como convidado Manuel 
Cargaleiro, com os poetas locais - Maria Rosa Colac;o, Sergio So, Mariano Calado,.Maria 
Fernanda Ferreira, Antonio dos Santos Matos, . P.e Antonio Leitao, Ada Tavares, Gon¢o 
Osorio e Victor Figueiredo12

• Ambas. as exposi~-Oes tem itinerancia, estando a .Ul.rima em 
Estremoz, no Cine-Clube, em Lisboa, na Casa do Bancirio, e em Seuibal, na sede do 
Clube de Campismo13• 

Depois desse arranque, o programa sofre altera~6es, primeiramente na composi~ao dos 
expositores, tornando-se a participayao Unica de artistas locais algo excepc;onal: e .o caso 
da I Exposifiio de Poesia Jlustrada de Jorge Norvick, em 1961, de 19 a 26 de Fevereiro, que 

11 Caci.logo I Exposic.:fto de Pintura. 
12 Caci.logo I Exposic.:fto de Pintura. 
13 i.a Exposic.:fto de Poesia llustrada. Joma! de Almada. N.0 288 (26 Jun.1960) p. 3. 
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sendo inaugurada em Lisboa, integrou o circuito do Dragao14
• Nas restantes iniciativas o 

programa e alargado, contando-se com a coopera¢o dos artistas de Lisboa, muitos jci com 
obra reconhecida ou em vias de consagra<;io. lnserem-se neste ambito mais abrangente, as 
mostras individuais, como a I Exposifdo ltinerante de Desenho, de Francisco Rel6gio15, entre 
6 e 14 de Marc;o, de 1960, e as duas colectivas com os artistas da Cooperativa Gravura, a 
I e a II Exposirao de Gravura Contemporanea Portuguesa. Estas Ultimas, que acontecem em 
Maio de 1960 e de 1961, relinem colectivos acima de duas dezenas16 -JUlio Pomar, Alice 
Jorge, Antonio Areal, Jose Bronze, Bartolomeu Cid, Jose JUlio, Rogerio Ribeiro, Navarro 
Hogan, Hansi Stael, Nikias Skapinakis, Cipriano Dourado, Santa-Barbara, Querubim 
Lapa, integram a lista das presenc;as documentadas. 

No desdobramento do projecto, nota-se um.a segunda alterac;ao: o programa deixa 
de se· restringir a exposic;Oes, atraves da realiza<;io a acontecer em paralelo 
OU nao. Demonstram esta faceta a Exposirao ]l/foderna, que entre 27 de 
Marc;o e 4 de Abril de 1960, incluiu 25 artistas plasticos, 
mencionados, numa mostra complementada com as abordagens dos criticos, Fernando 
Pernes e Jose Ernesto de Sousa, ao modernismo na pintura e no cinema17• Tambem o 
col6quio Na-tureza Trdgica da Poesia, em 15 de Abril de 1961, nao se inscrevendo numa 
exposi<;io, preenche um vazio temporal com a participac;ao de Jose Carlos Gonzalez a 
recitar poesia do poeta peruano Cesar Vallejo18

• Segundo Francisco Bronze, o grupo do 
Dragao Vermelho empenhou-se em levar ao publico aquilo que considerava ser de inte
resse para a sociedade local. Sentindo a escassez de actividades intelectuais e comec;ando a 
pensar na importanda da discussao em torno das imagens plasticas, o grupo proporcionava 
a populac;ao OS encontros intelectuais. 

A partir dos dados expostos, tornam-se possiveis algumas verificac.r6es. Conhecida a 
carencia que Almada sofre, neste periodo, no que respeita a equipamentos culturais, o 
espac.ro do Dragao Vermelho assume um papel destacado como palco alternativo: pelo 
lugar em si, representa uma altemativa aos espac.ros de recep<;io e difusao estabelecidos no 
ambito local; pelo cariz dos seus eventos, que estando entre as primeiras mostras de arte 
moderna no lugar, constituem a Unica que se liga a um programa continuado, revelando 
assim o seu caracter. contracorrente. 0 cafe, viabilizando a materializa¢o do projecto, 
assume da mesma forma um papel essencial no concretizar dos do grupo, como 
espac;o de aproxima<;io entre arte modema e popula<;io, e de forma mais particular, como 
espac.ro onde os artistas divulgam os seus trabalhos. 

Sohre esta Ultima quescio, mais do que a promo<;io dos artistas, fica demonstrado o 
paralelismo de objectivos, apreensivel na tipologia dos eventos onde, como se viu, entre 
a realiza¢o dos col6quios e das mostras colectivas, formadas por alguns dos nomes mais 

14 Movimento intdectual Almadense: l.a Exposi¢o Itinerante de Poesia Ilustrada. ]ornal N.0 

322 (19 Fev. 1961) p. 4 . 
15 Movirnento Arclstico: Exposi\fo de desenho moderno de Francisco Rel6gio. ]ornal de Almada. N.0 272 

(6 Mar. 1960) p. 3. 
16 Exposi¢o de Gravura Portuguesa Contemporanea no «Dragao Vermelho». ]ornal de N.0 281 

(8 Maio 1960) p. 5; 2_a exposi¢o de gravura portuguesa N.0 334 (14 Maio 
1961) p. 4-5; Cacilogo da II Exposifiio de Gravura Contemporanea enrituu!\111!1/d~ 

17 Exposi¢o Itinetante de Arte Medema. Jornal de Almada. N.0 275 (27 Mar. 1960) p. 5. 
18 Natureza tcigica da poesia. ]ornal de Almada. N.0 329 (9 Ahr. 1961) p. 2. 
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representativos do modernismo portugues, esta manifesta a vontade de informar, de dar a 
conhecer. Ultrapassando 0 ambito da produc;ao artistica, a este grupo reconhece-se sobre
tudo os papeis de difusores e mediadores, na medida em que a organiza~o das actividades 
depressa se sobrepoe a essa funcjto. 

Uma terceira verificacjto prende-se precisamente com este Ultimo ponto. Apesar dos 
cencirios informais que se ligam a este projecto, esta experiencia revela alguma organiza
<_;:ao, nomeadamente pela presern;a dos criticos, agentes com papel de relevo na difusao e 
legitimacjto social da arte, que colaboram nos eventos do dragao atraves dos. textos nos 
catalogos19 e do dialogo com artistas e visitantes. A presen<_;:a dos crfticos, ocorre com .rela
tiva frequencia, mesmo em eventos que intercalam as manifesta¢es no Dragao Vermelho, 
como e o caso da exposi<_;:ao individual de Francisco Bronze, em 1960, na Cooperativa dos 
Trabalhadores de Portugal, onde Ernesto de Sousa dirige o debate2°, sendo revelador da 
solidariedade entre os agentes do meio. E onde estao os criticos ha tambem uma vertente 
educativa implicada que po de ser direccionada do cafe para outros espa<_;:os: . e o caso do 
col6quio na escola Emidio Navarro, em Almada, onde Fernando Pernes, a convite, do 
director, explica o movimento moderno aos estudantes21 , algo que pode ser d monstrativo 
da eficicia destes eventos. Para alem desta cooperacjto, pode-se falar numa solidariedade 
que extravasa OS agentes do meio artistico, e 0 caso da I Exposicjto de Poesia llustrada 
(1960), que o Sindicato Nacional dos Empregados Banccirios manifestagosto em patrod
nar22. A solidariedade estabeledda em diferentes redes de rela<_;:oes sociais tern visibilidade 
nestes eventos itinerantes, nomeadamente atraves da disponibiliza<_;:ao de espa<_;:os. 

Por outro lado, a preocupac;fto com a divulgac;fto dos eventos, tambem revela alguma 
organizacjto. Posta em cena por meios distintos, e assumida pelas fontes como. gr~nde 
preocupa<_;:ao do grupo. A divulgacjto faz-se atraves de cartazes colocados nas-imedia<_;:6es do 
cafe23, ou ainda, de uma forma que se aproxima mais do objectivo de promos;ao artistica, 
atraves dos convites para OS jornais e para as instituis:oes artisticas, entre elas a Funda<;S.o 
Calouste Gulbenkian e mesmo ao Secretariado Nacional de Informacjto24

• Mas. e sobre
tudo atraves da imprensa que esta vertente e praricada, nomeadamente. atraves do Jorn al de 
Almada, que foi o principal meio informativo na divulgai;ao das actividades do grupo. Em 
Lisboa, os eventos tambem foram noticiados, com alguma expressao no Repztblica, onde, a 
prop6sito da I Exposis:io de Poesia Ilustrada dos artistas e poetas locais, foi demonstrado 
interesse pela iniciativa do grupo dos jovens «que no meio local vem desenvolvendo uma 
actividade artistica e cultural digna do maior interesse e carinho»25, assim co mo tamh~m 
se elogiam outras actividades que acontecem no Dragao. 

19 Catalogo da I Exposi<;ao de Pintura; PERNES, Fernando -Apontamento sob.re Arte Modern<1.. Jornt1l de 
Almada. N.0 314 (25 Dez. 1960) p. 3. 

2° Francisco Bronze expos na Cooperativa dos Trahalhadores de Ponugal. Jornal de Almada. N.0 281 (8 
Maio 1960) p. 5. 

21 Um Col6quio sob.re Arte Modema na Escola «Emidio Navarro». Joma! de Almada. N.0 324 (5 Mar. 
1961) p. 8. 

22 I Exposi~o de Poesia Ilustrada. Boletim do Sindicato Nacional dos Empregados BancdrioS; N. 0 3 (30 Ahr. 
1960). 

23 Postal da I Exposi<;ao Itinerante de Poesia Ilustrada. 
24 Correspondencia do grupo com o SNI e FCG 1959-1960. 
25 N .A. - I Exposi~o de Poesia Ilustrada em Almada. &priblica. Lisboa. Ano 49, n. 0 10444 (26 Jan. 1960) 

P· 5. 
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A certa altura num artigo publicado no Didrio -da Manha, 6rgao oficial da Uniao 
Nacional, chama-se a aten¢o para estas exposis;6es que acontecem num cafe cujo nome 
e Dragao Venne/ho: 

Na galeria do «Cafe Dragao Vermelho», em Almada, foi inaugmada uma exposis;ao de artes 

phisricas que o «Republica>> considera uma «simpati.ca iniciativa». Entre os expositores desta 

exposi¢o itinerante figuram os Srs. JUlio Pomar, Nikias Skapinakis, Francisco Rel6gio, etc. 

Parece-nos util saber se nas actividades dum cafe sobrerudo se e dragao e este tern a cor 

encarnada - cabem as de exposis;oes ainda que itinerantes e, naturalmente com 

autorizas:Oes indispensaveis ... 

Tambem se nos afigura vantajoso melhor conhecer de tais exposi¢es itinerantes e dos seus 

objectivos pois, pelo menos em prindpio, pensamos nao ser de consentir que o gosto das 
populas:Qes se deixe surpreender pelo que porventura nao tenha 0 nivel indispensavel.26 

Segundo Francisco Bronze, os eventos que ocorreram no Dragao estiveraQ:l essenclal
mente ligados a raz6es esteticas e o grupo nao teria qualquer inte1}¢o politica, pois ainda 
que houvesse uma consciencia antifascjsta geral, grande parte dos seus membros ainda 
nao estavam politizados. Contudo, muitos artistas que reuniram no Dragao C$tlveram de 
facto ligados a oposi¢o, inclusive partidaria nomeadamente desde MUD Juveuil. 
forma, o palco do nao foi apenas um lugar de socializa¢o da art~, foi tamb~m um 
lugar de sociallza¢o politica para os elementos do grupo do dragao, result:ado do ~onvivio 
que ali foi proporcionado. E apesar dos encontros nao terminarem de imediato, a pressao 
desencadeada pelo artigo do Diario da Manha, comec;a a surtir efeito no proprietario 
do Dragao Vermelho que deixa de disponibilizar o espas;o e os eventos sao encerrados. 
«Depois destes artistas», conta Alfredo Canana, «ainda apareceram alguns grupos mas nao 
tinham onde expor, e nao tinham expressao. 0 grupo do Dragan Vermelho foi o Unico 
que se evidenciou.» 

Como balancro, analisando o perfodo p6s-dragiio vermelho, Francisco Bronze considera 
que os referidos evenros impulsionaram actividades futuras, como o retorno as colectivi
dades, onde outros esfon;os sao tentados atraves da inser¢o nas comiss6es culturais da 
Academia Almadense e da Incrivel Almadense. Afuma que todavia, a certa altura a crenc;a 
nos projectos colectivos se esboroou, surgindo alguns anos mais tarde com a forma¢o 
da IMARGEM -Associafao de Artistas Pldsticos Alm11denses (1982), que Francisco Bronze 
concebe com Jorge Pe-Curto, e a qual aderem os restantes do grupo, entre 
outros artistas locais, verificando-se uma nova possibilidade de reunir e recomes;ar. 

Condusao 

Dada a conhecer a forma como o grupo do Dragao se mobilizou e qual o seu palco de 
actua¢o, pode-se esrabelecer que esta e uma iniciativa estruturada nas rdas;oes sociais e na 
partilha de valores. As relas:Qes sociais estabelecidas no piano local e as redes criadas a partir 

26 Galeria do «Cafe Dragao Vermelho». Didrio da Manha. Lisboa: Ant6nio da Fonseca. Ano XXIX, n.0 

10331 (30 Mar. 1960) p. L 
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dai, foram essenciais, como o demonstram situac;Ot::s e1ipe:cit1cas, 

de conflito nas cole:ctividades, ou na solidariedade ,..,.,.,,...,,.., ....... as 

redes sociais, que se criam a partir do lugar, foram possibilitando esta ac¢o, atraves da 
coopera¢o entre os agentes do campo artistico, ou ainda pela colahora¢o dos agentes fora 
do sector. A grande dependencia das relas:oes sodais torna-se manifesta a do efeito 
que a censura exerce no proprietario do cafe, a rede de solidariedade e pondo 
fim a esta ac¢o. 

Tambem numa dimens:fo cultural se encontram elementos 1mpu1s14:>n:1<1<>res, nomea
damente atraves dos valores esteticos e sociais como vertente com11m que . dife
rentes acs:6es. E nesta medida que a ac¢o do grupo do dragao pode ser entendida como 
um fragmento de uma ac¢o mais vasta que aqui se estahelece sobretudo na sua rela¢o 
com o grupo de artistas da Cooperativa Gravura, atraves da inten¢o descentralizadora 
comum, encontra-se o elo de uma ac¢o cultural mais vasta no objectivo de desencadear 
as acs:6es de socializa¢o da arte, assim como pela participa¢o nos eventos do Drag:fo. 

Tentou-se, neste estudo, apreender como esta ac¢o foi possibilitada, estabelecendo 
uma aproxima~o apenas dentro do sector ardstico, emhora a rela¢o com outras acs:6es 
culturais fora do sector possam ser testadas, nomeadamente cruzadas com o papel ·de 
difusores que se desempenha dentro do sector estudantil, quer nos espac;o associatlvos da.s 
universidades, OU llOS espayOS populares. 0 facto desta iniciatlva nunca ter sido ofidali
zada relegou a sua aq:ao para o esquecimento, embora como acaba de ser exposto possa 
ser cruzada com outras acs:6es culturais, e ainda no ambito imediato entre as inidarlvas 
que acontecem na decada de 60 em Almada, com a participa¢o dos estudantes no espas:o 
dos organismos colectivos. 

Alfredo Canana (Silves, 1935) 

Jornalista autodidacta, colaborou com diversos jornais, entre eles, de 0 
Seculo, 0 I. 0 de Janeiro, 0 Distrito de Setttbal. Acompanha as actividades culturais da terra 

a panir da Coope.rativa onde participa em diversas inidativas, como o grupo de 
Teatro Amador (1959), posteriormente Teatro Popular de Almada (1960-61~. 

Teve um papel active no ambito do grupo do Dragao, pela sua liga¢o fazendo 

desta um veiculo para a divulga¢o das actividades do gmpo, assim como meio de expressao 

critica do estado da cultura local: «Tentava deitar cl para fora que eu pensava que 
se devia fazer. Nao me contentava com as colectividades de cultura e recreio, potque ,nfo 

tinham uma actividade cultural decente, ou mesmo a Camara Municipal que nao funcio

nava em termos culturais. E e predso denunciar, fazer coisa para que as pessoas 
acordem. Nao sei se consegui alguma coisa.». 

Francisco Bronze (Ferragudo, 1936) 

Artista plastico autodidacta, foi tambem critico de arte. Desde 1966, escreve regularmente 

para a Co!Oquio: revista de artes e letras, e no ano seguinte e admitido como membro . da 

s~o poriuguesa daAICA Em 1971, integra o jllri de da nova decora¢o do cafe 

A Brasileira. No mesmo ano, enquanto militante do URML, dirige e escreve artigos para o 
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Folha Comunista, e mais tarde e um dos membros fund.adores da UDP. Foi co-fundador e 

dirigente da IMARGEM. 

Um vincado amor pela arte e a importancia que confere a esta voca~, constituem prin
dpios orientadores da sua hist6ria de vida: «Eu, como espectador, nunca poderei pagar a 
<livid.a que tenho por ter visto os quadros de Rembrant, Van Gohg, Gauguin ... nunca! Se 

nao fossem aquelas enormes obras, aquela riqueza de civiliza~, a nossa vida era miseraveL 

As pessoas nao percebem a fortuna que tern por terem existido artistas [ ... ]». 

Louro Artur (Almada, 1943) 

Artista plastico, com forma¢o em artes decorativas, pela Escola Antonio Arroio, e em 

pintura pela ESBAL Desenvolveu a sua form~ na area da ceramica, na Universidade 
de Aveiro e praticou gravura arraves da Sociedade Cooperativa de Gravadores Porrugueses. 
Colaborou com o Didrio de Lisboa, e o Republica, como ilusrrador. Integra o nucleo fundador 
da IMARGEM, onde tern sucessivas direcs:6es, e foi docente.na Escola Superior de Set6bal. 
Um sentido de pertens:a, vinculado a terra e as pessoas da terra, inspira a sua llga¢o ao 

grupo, assim como a sua a~: «Nao foi necessario pedir para entrar no grupo. Nern foi 

necessario ser importante. [ ... ] Havia uma necessidade de informar, de levar a culrura a este 

povo e de ama maneira diferente, sem ter de estar a espera dos chamados convites especiais 

[ ... ]. 0 motivo era a interven¢o junto da comunidade por necessidade da mesma ... ou 

jlllgando n6s que era uma necessidade!». 
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340, n. 0 1429, 3.a rep.-la. 1959-11-17. Resposta ao convite para.a I Exposic;:iio de Pintura 
Moderna. ( cedido por Alfredo Canana). 

[Oftcio] ref a 001, n. 0 104, 3.a rep.-1.a. 1960-01-29. Resposta ao convite para a I exposic;:ao de 
Poesia Ilustrada. (cedido por Alfredo Canana). 

Iconografia 

ARTUR, Louro; COLA~O, Maria Rosa IL Orig, exposto 
na I Exposic;:ao de Poesia Ilustrada. (acessfvel no Arquivo Municipal, Almada). 

[Desenhos]. (1959]. 2 furs.: p&b. Vistas parciais com trabalhos de Francisco Bronze expostos 
na I Exposic;:ao de Pintura, 1959. (cedido por Francisco Bronze). 

[Esplanada do Caft Central]. Jun. 1962. 2 fors. Francisco Bronze, Lorno Artur, S6 e Pires 
de Oliveira. (cedido por Francisco Bronze). 
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Exp. de Pintura: de 15 a 23 de Novembro de 1959, Paste/aria Dragdo Vennelho -Almada. [s.l.: 
s.n., 1959]. Cat. (cedido por Francisco Bronze). 

Exposifdo de Poesia llustrada: caft Dragao Vermelho, de 17 a 27 de Janeiro. [s.n.t.]. 1 postal: p&b. 
Rep. Ct. Louro Artur, 1960. (cedido por Louro Artur). 

II ExposifdO de Gravura Contempordnea Portuguesa: Dragdo Vennelho - Almada, de 6 a 15 de 
Maio de 1961. [s.l.: s.n, 1961] Cat. Lit. Cipriano Dourado. (cedido por Louro Artur). 

[Interior do Dragii.o Vermelho]. [19--1 - 1 fot. em reuniiio de trabalho: Pe Antonio Leitao, 
Sergio S6, Jose bronze, Francisco Bronze, Jorge Norvick, Jaime Feio, Louro Artur e Peniche 
Galveias. (cedido por Louro Artur). 

0 Convento e Menina do terfO. [1959]. 1 fot.: p&b. Trabalhos de Louro Artur expostos na I 
Exposis:ao de Pimura, 1959. (cedido por Louro Artur). 

Os Fi/hos da Noite. [s.n.t.]. 1 postal: p&b. Repr. IL Francisco Bronze ao poema de Sergio S6 
na I Exposi<;:ao de Poesia Ilustrada, 1960. (cedido por Francisco Bronze). 
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