
NOT A DE ABERTURA 

E
ste livre e dedicado a todos os meus amigos que, 
conhecedores da minha actividade profissional e artis
tica, muitas vezes me pediram informa((oes sobre a 

litografia, os seus principios, as tecnicas aplicadas e a sua 
evolu((ao. 
Procurarei que ele responda as questoes que me foram sendo 
levantadas, explicando as tecnicas e a sua evolu((ao, ao mesmo 
tempo que estabelecerei uma ponte entre a minha actividade 
profissional nesta area e nas do "marketing" e publicidade e 
como ela contribuiu para a minha forma((ao e evolu((ao como 
artista plastico. 
A primeira parte sera documentada, procurando ser breve e 
sintetico, atraves de fotografias e documentos que mostrarao a 
aplica((ao das varias tecnicas e os respectivos resultados finais, 
a segunda sera documentada com a apresenta((ao de alguns 
trabalhos representatives da minha actividade como artista 
plastico. 
Finalmente, dedico este livre a minha mulher Margarida, que ao 
Iongo dos muitos anos que levamos de vida em comum, 
sempre me apoiou e incentivou, tanto no campo profissional 
como no artistico. 
Para ela o meu reconhecimento. 
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BIOGRAFIA 

N asci em Setubal, Freguesia S. Juliao, numa familia 
tradicional, minha mae domestica, meu pai empregado 
camarario, sete anos depois do meu nascimento, meus 

pais iriam ter mais urn filho, que minha mae foi ter na 
Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. 
Meus pais tinham uma forte tendencia de boas regras 
educacionais e religiosas, tambem influencia do tempo que 
vivfamos. 
Devido a esses factores, eu e o meu irmao tivemos uma 
infancia muito controlada. 
Meu pai tinha muitos amigos, gostava muito de conviver, foi 
jogador de futebol , nessa altura, do Sport Club do Bonfim, clube 
distrital. 
Sempre que havia, por exemplo, festas de aniversario 
convidava alem da familia alguns amigos. 
Alem disso, gostava de passear com minha mae em excurs6es. 
Urn dos meus primeiros brinquedos foi feito por urn dos amigos, 
que tendo como profissao funileiro, teve a habilidade de 
construir urn carro com pedais que me deixou deslumbrado, pois 
nesse tempo era uma novidade. 
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M
inha mae, com influencia da nossa madrinha de batismo, 
que era muito catolica e prima do padre Carvalho, da 
igreja de S. Juliao, levou-nos a catequese e fizemos a 

primeira comunhao. 
Nas ferias de Verao, tinhamos como costume ir acampar para 
Troia, ainda selvagem, juntamente com familiares. 
Na caldeira de Troia tinhamos facilidade de apanhar diversos 
moluscos e mariscos. 
Com mare baixa apanhava casulo (isco) para depois ir pescar para 
a ponte antiga de madeira onde os barcos atracavam. 
Tinha urn tio vendedor de peixe na Iota, o qual tinha facilidade de 
arranjar born peixe, que nos degustavamos com muito agrado. 
Este meu tio tambem era urn artista, pois conseguia fazer 
barcos em miniatura. Mais uma razao para eu me interessar mais 
pela arte, e achava que eu tinha muito jeito para o desenho e 
dava-me grandes elogios. 
Aos 17 anos comecei a minha actividade profissional. 
Durante a pratica profissional tive diversos convites para 
trabalhar em Lisboa. 
Ate mais tarde, outros convites de colegas profissionais que 
tinham emigrado para a Africa do Sui , Canada, ate para Venezuela. 
Conseguiam cartas de chamada para trabalhar no mesmo ramo. 
Mas sempre optei por ficar no meu pais. 
Conheci minha mulher em 1954, ano em que comecei a namorar. 
Mais tarde, em 15 de Setembro de 1957, casei-me na igreja de 
S. Juliao. 
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INICIO DA MINHA VIDA 
PROFISSIONAL 

D esde miudo que tinha forte inclina<;:ao para desenhar 
tudo o que observava. Fui criado num Iugar junto ao 
parque do Bonfim, mais propriamente na estrada da 

Algodeia. Essa estrada, na altura, funcionava como caminho 
de acesso a baixa de Palmela . 
Ai podiamos encontrar fazendas com magnificos pomares , de 
onde provinham as famosas laranjas de Setubal. Havia urn 
grande movimento de fazendeiros com burros e carro<;:as, 
cheios de generos alimenticios. Estas pessoas chegavam a 
parar para eu fazer desenhos, embora ainda toscos, mas com 
alguma realidade e que eram do seu agrado. 
Fiz a instru<;:ao primaria na Escola Conde Ferreira , e a 
secundaria na e Escola Comercial e Industrial, na Saboaria, no 
fim da Avenida Luisa Todi. Quando saia da escola tinha que 
passar a beira rio para desenhar motivos de pescadores, 
gaivotas , barcos , peixes, etc. Certo dia , meu pai , que era 
funcionario da Camara Municipal , como canalizador, virou-se 
para mim e disse: "- Tu que andas sempre a fazer desenhos, 
porque nao respondes ao anuncio que vern neste jornal?" 
0 anuncio em causa pedia urn rapaz com habilidade em 
desenho para aprendiz de desenhador gratico. 
Respondi , enviando alguns dos meus desenhos. 
Fui fazer algumas provas e admitiram-me na litografia chamada 
Litogratica. Desde esse momenta, com 17 anos, a minha vida 
come<;:ou a ter outra projec<;:ao artistica e a sentir-me realizado 
naquilo que sempre tinha sonhado, entrar no caminho da arte 
de desenhar. 
0 meu mestre, que tambem era um artista plastico, sempre me 
recomendava andar acompanhado de urn bloco de desenho e 
desenhar tudo o que visse de interesse. 
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NA LITOGRAFIA 

N essa altura, neste offcio, conforme a aptidao dos 
aprendizes, estavam a praticar um ou dais meses sem 
ordenado. Tinhamos de comprar um estojo de desenho 

completo, estojo esse que tinha de ser material rijo para nao 
se gastar na pedra. Era caro, pedi dinheiro ao meu pai, com a 
promessa de lho pagar quando recebesse o primeiro ordenado. 
Ao mesmo tempo, fiquei admirado porque sendo uma pega 
para o trabalho da firma sermos n6s a pagar. 
Mas era assim o costume, dizendo que seria um utensflio 
nosso. 
Ainda conservo com carinho esse estojo para utilizagao quando 
necessaria . 
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SOBRE 0 PRINCIPIO 
DA LITOGRAFIA 

Ou artes graficas, ARTES porque? 
Nesse tempo, tinha que haver artistas para o comec;o de urn todo, 
ou seja: 
Tudo comec;ava por urn desenho feito numa pedra porosa, pedra 
essa que era colocada numa mesa propria, com uma base rotativa, 
onde existia uma prancha m6vel que servia para apoiar os brac;os. 
Na base em que se desenhava nao se podia tocar com as maos 
porque tudo que era gorduroso ficava gravado na pedra. 
Desenhavam-se diversos tipos de letras e de desenhos. 
Tudo isto que se fazia naquela altura com dificuldade faz-se hoje 
facilmente com os computadores e a digitalizac;ao. 
Nessa altura, nem sequer havia fotografia a cores nem ampliadores. 
Todos os desenhos tin ham que ser feitos nos diversos tamanhos. 
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Os desenhos na pedra eram elaborados com tinta 
gordurosa, feita por n6s todos os dias para nao secar. 
Essa operac;:ao era feita com uma baguete gordurosa, 

preta, tipo "chocolate". Todos os materiais, incluindo caixas de 
aparos pr6prios para graficos, papel "cromo", que tinha uma 
camada propria de um dos Iadas, para aderir ao desenho, caixas 
de barras gordurosas a preto, tipo "pastel", para trabalhar em 
chapas "granidas", para serem utilizadas em cartazes ou trabalhos 
de grande formato, vinham da Alemanha. 

1. Passa-se a baguete ate deixar uma 
camada espessa. 

3. Para ligar essa camada ate ficar 
lfquido. 
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2. Depois de par agua, havia uma 
maneira propria de par os dedos. 

4. Colocar o lfquido no inteiro. 



1. Baguete de tinta gordurosa 
2. Pires para fazer a tinta 
3. Tinteiro para colocar a tinta 
4. Penas - caixa de aparos pr6prios para graficos 
5. Buril - para raspar na pedra 
6. Lapis rijo - para desenhar na pedra 
7. Lapis "conte" - para decalques 
8. Utensilio de madeira para decalques 
9. Caixa de barras gordurosas 
10. Goma arabica 
11. Papel cromo 
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A LITOGRAFIA FOI INVENT ADA 
EM MUNIQUE, ALEMANHA POR 

ALOYS SNEFELDER, EM 1798 

Jovem actor e escritor de teatro alemao. 
Quando buscava urn meio de impressao para os seus textos e 
partituras, acabou por inventar urn processo qufmico de desenhar 
e escrever sabre pedra. 
Apoiou-se em textos encontrados em Nuremberg, sabre as 
experiemcias de Simon Schmidt, professor bavaro. 
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A s pedras que serviam para trabalhar os diversos tipos de 
desenho eram pedras pr6prias para esse f im, calcarias, 
macias e porosas, originarias da Alemanha. 

Havia diversos tamanhos, algumas grandes que serviam para o 
desenho directo para maquinas de impressao planas. 
Esses desenhos tin ham de ser feitos a ler-se a esquerda. 
Esse genera de trabalho foi o principia. Eu ja apanhei a trabalhar 
com desenhos as direitas. 
Nao sendo tambem no meu tempo, especialistas em gravura 
faziam os desenhos directamente na pedra. 
N6s desenhavamos com tinta gordurosa, eles gravavam com 
utensflios pr6prios para o fim. 
Todas essas pedras levavam um numero na parte lateral para 
serem arquivadas em compartimentos pr6prios, feitos com ripas 
de madeira que formavam cacifos em que esses numeros estavam 
a vista par ordem. Alem disto, havia um livro que indicava par 
ordem dos numeros os desenhos que continham pedras com 
desenhos graficos 
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Ao desenhar um desenho definitive, chamado "contorno". 
Esse desenho para se fazer as outras cores, era passado esse 
contorno num "processo" uma sombra suave nao gordurosa. 
Tantas vezes consoante as cores. 
Neste exemplo, seria para se fazer mais duas cores. 

CONTORNO SOMBRA (Decalques) 
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PEDRAS COM DESENHOS GRAFICOS 
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PEDRAS COM DESENHOS GRAFICOS 
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A LIMPEZA DAS PEDRAS 

D epois dos desenhos desenhados na pedra ja nao serem 
precisos, as pedras passavam para uma secgao para 
serem limpas, e ficavam prontas para outros trabalhos. 

Espalhava-se p6 de esmeril ou grao de areia fina, bern peneirada, 
sobre a pedra, deitava-se urn pouco de agua para humedecer e 
colocava-se outra pedra calcaria guardada para esse fim ou 
quebrada para lixa-la, tendo cuidado para que nenhum pedago de 
pedra se soltasse e pudesse causar desnivelamentos da mesma, 
limpavam-se as arestas irregulares da pedra. 
Depois da pedra estar seca, devia-se evitar o contacto com a 
superficie, as maos ou qualquer substancia rica em gordura para 
que nao ficassem manchas indesejaveis que viessem a prejudicar 
o proximo trabalho sobre a referida pedra. 

PEDRA DESENHADO EM GRAVURA 
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PRINCIPIO DA LITOGRAFIA 

DESENHAR COM TINTA 
(GORDUROSA 

HUMEDECIMENTO 
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PREPARAyAO 

TINTAGEM 

IMPRESSAO 



D epois do desenho do tampa e da tira da lata estarem 
terminados na pedra, davamos goma arabica para segurar 
o mesmo. Essa pedra ia para os "transportes". 

Dava-se esse nome, porque os profissionais tinham de preparar 
esses desenhos que depois "transportavam", atraves de prensas 
manuais, as provas necessarias para a impressao. 

PRINCIPIOS GERAIS 

Certos acidos e a goma arabica actuam sabre a 
superficie dos suportes litograticos, dando origem a 
sais que sao susceptiveis de reter a humidade . 

Destes princfpios ressalta que, sabre urn suporte litogratico, 
tragamos com uma substancia gordurosa urn desenho, ou 
uma ilustragao qualquer e, em seguida, passamos sabre 
esse suporte uma mistura de acido e goma arabica. 
Dando urn certo tempo para que a mistura actue sabre o 
suporte , obtemos uma forma impressora litogratica. 
Se sabre essa forma impressora litogratica passamos uma 
esponja humida, constatamos que a ilustragao repele a agua 
ao mesmo tempo que as zonas impressoras nao gordurosas 
ficam humidas durante urn certo tempo. Se sabre essa forma 
impressora, agora humida, passarmos urn rolo impregnado 
de tinta gordurosa, constatamos que as partes ou zonas 
humidas repelem a tinta ao mesmo tempo que a ilustragao 
a aceita. Se se comprimir fortemente uma folha de papel 
sabre essa forma impressora, obtemos uma prova impres
sora dessa ilustragao. 

Conclusao: 

Ha uma incompatibilidade e repulsao mutua entre as 
substancias gordurosas e a agua. 
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(~) 

A tintagem da pedra com o desenho, para na prensa tirar provas. 

Prensa manual onde tiravam as provas e que safam com os desenhos a esquerda. 
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PROVASTIRADASDAPEDRA 
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CROMATISMO 

H avia grandes artistas plasticos. Os mais velhos ensinavam 
os mais novas, os aprendizes. Alguns por nao terem 
aptidao para o desenho ou paciencia para esses trabalhos 

que ah§m de muito minuciosos exigiam muita dedicac;:ao, desistiam. 
N6s, os artistas graficos, tinhamos que reproduzir atraves de urn 
processo chamado cromatismo, que consistia em desenhar sabre 
a pedra, ou chapa granida, uma, duas, tres ou mais cores, de 
acordo com o original, a pontos mais fracas ou mais fortes. 
Esse trabalho era muito complicado e dificil de executar. 
Em primeiro Iugar, desenhava-se uma silhueta do que seria o 
trabalho final. A silhueta era decalcada para a pedra e em seguida 
desenhava-se com pontos sempre a preto. As cores finais eram 
depois dadas pela impressora. 
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O
s desenhos comec;:avam com a encomenda que o fabri
cante fazia a grafica. Geralmente, o fabricante dava 
ideias do que desejava para a sua marca, sendo estas 

transmitidas ao oficial de desenho. Poderiam ser urn pescador, 
uma vendedeira, urn barco, ou entao, dependendo tambem do 
mercado para o qual o produto era exportado. Por exemplo, para 
a Franc;:a sugeriam a Torre Eiffel e, as vezes, ate motivos hist6ricos 
ou mitol6gicos. Resumindo, havia uma grande diversidade de 
motivos que gerava uma concorremcia entre os fabricantes, para 
ver qual era melhor aceite no mercado internacional. 
Existiam varios formatos de latas, desde 1/8 "bijou", 1/10 "club", 
1/4 "club", 1/4 "usual", "meia alta" e 4/4, lata esta que tinha o 
mesmo tampo, sendo a tira mais alta. Ate havia latas de grande 
formato, destinadas ao comercio retalhista. 
Principalmente, atum e filetes de cavala. Estamos a falar de latas, 
chamadas "decolage", ou seja, eram ilustrados o tampo e as tiras 
que nas fabricas (latoarias) soldavam as tiras ao tampo ilustrado 
que mandavam para as fabricas de conservas, para encher com o 
produto confeccionado, sendo depois cravado o fundo numa 
cravadeira . 
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F aziamos o desenho do forma to da lata e urn a prova em 
papel, tirada da pedra atraves de uma prensa manual (com 
o desenho a ler-se a esquerda), sendo o desenho do agrado 

do cliente, o mesmo podia pedir outro formate com o mesmo 
desenho. Nesse. caso, tinhamos que fazer uma quadrfcula nessa 
prova e passar para outre tamanho atraves dessa quadrfcula, pois 
nao tinhamos ampliadores para esse efeito. 
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Um estudo que fiz a guache, em 1964, para ser ilustrado em latas de conservas, ainda pelo 
processo antigo. 

Depois do estudo e aprovado pelo cliente, seria feito o desenho definitivo na pedra (processo 
antigo de desenho) e a seguir uma prova a cores tirada numa prensa, para entao entrar na 
maquina de impressao. 
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0 MEU PRIMEIRO QUADRO A OLEO 
(1955) 

Com algumas indica<;6es do meu Mestre, aprendi a tecnica 
do 61eo, ao ve-lo pintar o retrato da filha. Pedi-lhe urn 
bocado de tela e mandei urn carpinteiro estica-la e coloca-la 

numa grade de madeira. Nesta, a partir de uma fotografia a prento 
e branco do America Ribeiro (Mira Sado, 1955). 0 mais curiosa 
foram as tintas utilizadas. Eram as tintas que serviam para a 
impressao dos trabalhos pelas maquinas da litografia. Como essas 
tintas eram pouco secativas, tinham que passar por uma estufa. 
N6s ligavamos essa tinta com secante para finalizar o trabalho, 
depois com verniz que servia para finalizar trabalhos graficos. 
N6s dilufamos com aguarras e pincelavamos a tela (curiosidade). 
Ao passar com as maos pela tela, sentimos as cores asperas. 
Mais tarde, mandei emoldurar a tela, que guardo como recorda<;ao. 
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INTRODU~AO 
DIFEREN~A ENTRE 

"LITOGRAFIA E OFFSET" 

A litografia e um processo directo e plano. A folha a imprimir 
esta em contacto com a forma impressora. Para obter uma 
impressao com o sentido de leitura correcta, era 

necessaria que a ilustra<(ao da forma impressora fosse inversa. 
0 offset, sendo baseado directamente nos mesmos principios, e 
um aperfei<(oamento da litografia, e difere desta fundamental mente 
par tres razoes: 

1. A impressao e feita par cilindros (maquinas rotativas) 

2. E um processo indirecto, a folha a imprimir nao esta em 
contacto com a superffcie impressora. Ha, digamos, urn 
decalque ou impressao dupla, porque entre elas se interpoe urn 
outro cilindro, o cilindro de "caoutchouc". 

3. A superffcie impressora decalca-se primeiro na superffcie do 
cilindro e este, par sua vez, passa para o decalque para a folha 
a imprimir. 
A ilustra<(aO da superffcie impressora e as direitas, ou seja, com 
o sentido de leitura correcto. 
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SUPORTES LITOGRAFICOS 

D evem possuir uma afinidade com substancias gordurosas 
e reagir em presenr;a de acidos, dando origem a sais que 
retem a humidade. Por outro lado devem ser suficiente

mente resistentes para nao se deteorarem facilmente sob a acr;ao 
quer da agua quer dos esforr;os mecanicos a que estao sujeitos 
durante as tiragens. 
A pedra litografica, que foi o suporte original do processo, esta hoje 
completamente abandonada nos processes industriais de 
impressao. 
Alguns metais, em particular o zinco e o aluminio, substituiram a 
pedra, surgindo mais tarde novos processes, suportes bi ou 
trimetalicos que vieram substituir, por sua vez, o zinco eo aluminio. 
Na realidade, o zinco ja foi completamente ultrapassado pelo 
aluminio e, hoje em dia, utilizamos exclusivamente suportes 
metalicos de aluminio anodizado. 
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POR VOLT A DO ANO DE 1965 

Par volta do a no de 1965, comec;aram a aparecer em Portugal 
novas tecnicas graticas. Maquinas fotograficas e ampliador 
para os desenhos vieram substituir o desenho da pedra par 

desenhos ampliados que faziamos em papel com tinta china, que 
facilitava, porque ao reduzir ao tamanho natural, eram eliminadas 
pequenas anomalias. Enquanto na pedra tfnhamos um buril que 
raspava o que nao interessava. Os pequenos erros no papel eram 
corrigidos pelo guache branco, tornando-se mais facil. Estou a falar 
de trabalhos a preto e branco. 

PORTUGUESE SARDINES IN OLIVE Oll·•o\LT~ooHo 
MtT COMTCMT. 4 V. O Z . 
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TRABALHOS FEITOS A 
TINT ADA CHINA 

___ L_ 
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TRABALHOS FEITOS A 
TINT ADA CHINA 
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Este trabalho que era feito com as ditas barras gordurosas. 
Feito na tecnica pastel cor a cor numa chapa gri:mida para serem 
ilustradas. 
Depois para colarem nas paredes para publicidade das festas 
populares. 
(Agora feito com tecnicas actuais Outdors digitais) 
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PROCESSO DE AEROGRAFO 

O
aer6grafo era ligado a um compressor. 0 aparelho tinha 
um recipiente onde era colocada a tinta guache que safa 
atraves de uma agulha interior, do aparelho. Era feito o 

desenho completo do motivo; em cima desse desenho era posto 
outro papel , deslocando o mesmo desenho que era recortado com 
uma lanceta, por peQas. Por exemplo, salsichas. Fazia o jacto 
numa, tapando essa e destapava-se a outra e repetia-se o mesmo 
processo de cor (encarnada), depois a mesma operaQao trocando 
o encarnado por preto, para o relevo. Noutros casas, fazia-se 
directamente sem o recurso de mascaras. 0 trabalho era feito 
como se se estivesse a pintar com um pincel mudando a cor. 
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Com urn pincel, pintava-se o que o aer6grafo nao fazia . 
Por exemplo, as ramas do tomate e outros, como brilhos, etc. 
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TRABALHOS FEITOS COM 
OAEROGRAFO 

39 



40 



NOV AS TECNICAS 

Em Portugal, por volta do ana de 1972, as letras que eram 
desenhadas par n6s passaram a ser decalcaveis com a 
"Letter-Press". Este processo veio facilitar bastante, porque 

existia uma grande diversidade de tipos de letra e tamanhos, 
tornando-se muito util para 0 efeito. 
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Tambem nesta epoca apareceram maquinas para selec~oes 
a cores. Desenhavamos os motives e depois pintavamos a 
guache os produtos que eram solicitados pelos clientes 

(maquetes). 
Este processo tornava-se urn desafio para os desenhadores, pais 
tinham de ser criativos e ter uma certa percep~ao das cores, alem 
do desenho. 
N6s, de principia, tinhamos seis cores pre-estabelecidas que eram 
o branco, amarelo, encarnado vermelhao, carmim, azul prussia e 
preto. Com essas cores combinavamos todos os outros tons 
precisos para pintar diversos motives, como frutos, carnes, 
salsichas, peixes, etc. 
As selec96es eram feitas atraves de filtros que saiam em peliculas 
para serem montadas tambem cor a cor, para passarmos nas 
chapas para a impressao. 
Mais tarde, apareceram os "slides" (diapositivos), que eram muitos 
casas, em vez de pintar os motives a guache, para se fazer 
directamente as selec96es em pelicula . 
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MAQUETES A GUACHES 
PARA FAZER SELE<;OES 
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Mais alguns trabalhos pintados a guache, que serviam para 
fazer selecc;6es em peliculas, par nao haver ainda 
fotografia a cores ou "slides". 
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SELEC~AO / TRICROMIA 
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0 PRETO PARA A QUADRICROMIA 

Era a jun9ao dos tres filtros que dava uma pose consoante o 
trabalho. Todas as selec96es saiam em negativo que depois 
de trabalhadas passavam para positivo para serem repro

duzidas nas chapas para a impressao. 

Depois de seleccionar as cores do original tinham a separat;:ao das quatro 
cores, quadricromia - amarelo, magenta, cian e preto. 
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Exemplos: 

Havia urn acess6rio que usavamos 
para ver os pontos chamados 
(recticulas) "lupa" ou com outro 
nome "conta-fios". 

Percentagem das recticulas das selec96es (ampliadas) para melhor serem 
compreendidas. 

0,25 0,30 . . . . . 
• • • • • • •• • • • • • • •••••• I e • • • I e e • e e •••• •• •••••• • • • • • •••••• . . . . . . ..... . 
e e • • e I e e e e e . . . . . ....... . 
I I I I • I •• e e e 

• • • • •••••• 

0,50 
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0,66 

As selec96es saiam em nega
tive, depois de rectificadas 
passavam a positivo. 



JA COM UMA TECNICA A V ANc;ADA, 
OS "SLIDES" 

J
a uma grande parte dos trabalhos que eram feitos atraves de 
desenhos pintados a guache. 
Faziamos diversas composic;:oes com uma certa arte eo fot6-
grafo fotografava e tinhamos os "slides" para fazer selecc;:ao a 

cores em fotolitos . 
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Depois eram passadas as chapas para irem para a maquina e 
darem as cores para o trabalho. 
Cian - Amarelo - Magenta - Preto - Ja com suportes metalicos 
de alumfnio anodizado. 
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Depois de impresses os trabalhos, safam os r6tu los que seriam 
cortados e aparados na cartolina ou num cortante proprio. 
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I 

FORMA<_::Ao TECNICA E PERCURSO 
PROFISSIONAL ENTRE 1950 E 1980 

C
omecei como aprendiz de desenho grafico, depois oficial, 
passando a chefe de secc;ao das duas graficas da mesma 
firma, a Litografica e a Sado. 

Matriculei-me por correspondencia na escola americana Continental 
Schools, em desenho humorfstico, publicidade e animac;ao. 
Em 1980, fui convidado pela firma gratica a latoaria Ormis, em 
Alcochete, agora a multinacional Crown. 
Em 1988, criei uma firma de publicidade em Setubal, com mais 
tres s6cios, chamada Prisma. 
Ao fazer 65 anos, reformei-me. 
Quando decidimos acabar com a firma de publicidade, colectei-me 
como empresario individual. 
Continuei com os meus contactos a fazer maquetes para "stands" 
com motivos publicitarios, publicidade ilustrada, r6tulos, catalogos, 
etc. 
Fazia a composic;ao dos motivos que os fot6grafos pofissionais 
apresentavam em diapositivos, depois em parceria com tecnicos 
de computadores efectuavamos o tratamento de imagens, 
reproduc;oes e selecc;6es dos diapositivos e arranjos fotograficos 
que seguiam para graficas para imprimir e assim concluir o 
trabalho para o cliente. 
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NA FORMA<;AO DE STANDS 

A lem do trabalho e responsabilidade que tinha na empresa, 
costumava pintar nos meus tempos livres.Fui muito solici
tado para fazer trabalhos extra, como par exemplo, 

desenhos para r6tulos, siglas, maquetes para "stands" e 
acompanhar as montagens em varias feiras , nomeadamente a FIL, 
MONTIAGRE, etc. 

------------
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Como referi antes, matriculei-me num curse por corres
pondencia na Escola Americana Continental School para 
desenho humoristico, publicidade, desenho animado e 

caricaturas. 
Recebia folhas com os desenhos pedidos em edioma espanhol 
com indicayao do professor e de volta enviava os desenhos feitos. 
Os desenhos eram avaliados e posteriormente devolvidos 
conjuntamente com novos trabalhos. 
0 curse tornou-se facil para mim, porque pertencia a minha area 
profissional, pelo que obtive sempre notas altas. 

Continental Schools 
De len Ang•lh CollfOfnlu 

E. U. d • Nort.am,dca 

" DIBUJO HUMORI STI CO " 
q•~ compr~adr: lU!Liorieta ... tar1calun~. Puhllrltlad, OibuJu• \nlmado-. l r nlrndo dtorHhe a recJ. 
blr lfl malnlaJ dr r•ludi4.t'. uh..rttuiu .. ) rn~tlanu COIUiflt't a dt' arurrdo al Jll'fltl't•aa na ~ 

MATRICULA N' 6 11 29 _ _ 

Nok;,. £, Ioden lot «ar«n y d•lMr•• .,,..,o .. 

Cltar •I nvmero d• ••to mottlc:ulo. 
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ALGUNS DESENHOS EXECUT ADOS 
NESTECURSO 

N
esta folha enviada tinha s6 a figura sentada no banco com 
urn copo de bebida na mao. Eu tinha conforme o pedido 
de fazer em desenho publicitario a bebida criando uma 

marca e uma situar;ao, incluindo textos que se adequassem ao que 
era pedido. 
Depois, enviava a folha dos desenhos e recebia de volta pelo 
correio a classificar;ao com outros desenhos para a execur;ao de 
novas trabalhos. 
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Nesta folha com urn desenho, tinha que fazer urn pescador amador 
e arranjar uma hist6ria humorista. 
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As folhas para os trabalhos e as que tinha enviado com os trabalhos 
executados eram-me enviados pelo correio aereo. 
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SIGLA 

Durante o meu percurso profissional criei diversas siglas 
personalizadas, tendo sempre como base o sfmbolo do 
sagitario por ser esse o meu signo. 

Cad a sigla simboliza uma data. A sigla GEARTE foi a primeira onde 
comecei a fazer os primeiros trabalhos fora do trabalho profissional. 
A segunda , embora no mesmo processo, mas mais avanc;;:ado, 
como alem de maquetes, r6tulos, siglas, etc. , tambem maquetes 
para "stands" e confecc;;:6es das mesmas. 
0 ultimo ja mais recente e actual para simbolizar trabalhos de artes 
plasticas. 

GEARTE 
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EM 1980 

Fui convidado pela Ormis- Embalagens de Portugal , SARL, 
em Alcochete, para chefiar o estUdio grafico. 

Nessa empresa, alem da impressao sobre a folha de flandres e 
aluminio, havia uma secyao de latoaria que produzia latas com 
abertura facil , assim como capsulas para diversos marcas. 

OIWI5 
llo48ALAC£MS 0£ PORTUCAL, S.A.R.L. 
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ORGANOGRAMA 
CONTACTOS-CUENTE-VENDEDOR 

CONTACTOS COM 
CHEFES DAS SEC<;:OES 
DESENHO, FOTOGRAFIA, 
MONTAGEM E OUTROS 

DESLOCA<;:AO A FAZER 
DIAPOSITIVOS 

ESTUDAR AS TINTAS 
PARA 0 TRABALHO 

ACOMPANHAR PROVAS 
NO PRELO 

PROVAS DEPOIS DE 
APROVADAS (VER PRIORIDADE 
DOS TRABALHOS PEDIDOS) 

CONTROLAR CHAPAS 

OUVIR E DISCUTIR SOBRE 0 TRABALHO E 
EXECUTAR (FOLHA OU PAPEL) 

ESTUDO rtCNICO E 
PRo.JECTO 

SOBRE COMO FAZER DESENHO, MAQUETE, 
DIAPOSITIVO, SELEC<;:AO, FORMATOS E 

QUALIDADE DE PAPEL 

EXECUTAR DIAPOSITIVOS 
QUANDO FOR NECESS.AiuO 

CRIAR E CONFECCIONAR 0 MOTIVO PARA 
0 DIAPOSITIVO 

PROVAS NO PRELO 

QUANDO NECESSARIO FAZER NOVAS 
COMPOSI<;:CES - F6RMULAS (TINT A) AS 

QUAIS FICAM REGISTADAS 

PROVAS ENVIADAS 

SERAO ENVIADAS PROVAS JA COM AS 
NOVAS F6RMULAS DE TINT A QUE SERVEM 

PARA A MAQUINA 

TRANSPORTES 
MONTAGENS {CHAPAS} 

VERSE OS FILMES ESTAO EM ORDEM, FAZER 
NEGATIVOS-POSITIVOS PARA MONTAGENS 

(CHAPAS) 

IMPRESSAO 

TINT A PARA A MAQUINA CONFORME F6RMULA 
(DO TRABALHO) OU TINT AS DIRECT AS 

(ACOMPANHAR IMPRESSAO) 

ENVERNIZAMENTO 
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EM1988 

O meu sonho deter uma agencia de publicidade tornou-se 
realidade. Convidei tres elementos, eu como desenhador, 
uma colega no "Marketing", outro como fot6grafo grafico e 

outro contabilista. A nossa firma chamava-se Prisma. 
Trabalhavamos para muitos clientes meus conhecidos e outros que 
entretanto angariavamos. 
Fazfamos r6tulos, catalogos, artigos para brindes, calendarios, e 
para ofertas ilustradas para a epoca natalfcia. 
Trabalhavamos, sobretudo, para firmas de carnes, vinhos, conservas 
de peixe, etc. , entre as quais a Carmonti, a Isidore, a Venancio da 
Costa Lima, Emfdio de Oliveira e Silva, a Vasco da Gama, etc. 
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ESTUDO DE SIGLAS 
PARA DIVERS AS FIRMAS 

· ~,, 

~ 
AK~;KD PEI:UJlKlA 
::::::::J\K~;UA \IIVA:::::::: 

~ni{] (~ 
.::>u~aspar 
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A inda antes de criar a agencia de publicidade, ja efectuava 
trabalhos. Criei a sigla da firma Carmonti, que ainda 
prevalece. 

Depois de ter a agencia de publicidade, a Carmonti continuou a 
ser urn dos nossos principais clientes, para a execU<; ao de 
"stands", r6tulos, catalogos, calendarios, etc. 
Nessa altura, havia uma grande procura de calendarios de bolso 
pelos coleccionadores, e n6s fizemos imensos para uma grande 
parte dos clientes. 

E\CHJDOS TRADICIONAIS 

tHOUR I~OE S D,f V £ R S 0 S 
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CALENDARIOS DE BOLSO 



Calendario removivel mes a mes, com motives diferentes de 
produtos confeccionados pela firma . 

JUNHO 

J998 

66 

I 
1 
.I 
4 
5 
6 
7 Dot// 
8 St·g 
() 1f.r 
F Q,,, 
F Qw 
U St".\ 

13 Sii/J 
14 Dom 

Sr!! 
1f.r 
Q11a 
Qui 
St·.,· 
Siih 



Com a pratica que tinha adquirido no desenho humorfstico fiz uma 
pintura a guache para calendarios para a Carmonti. 
Mandei imprimir depois os blocos que eram comprados numa firma 
propria onde tambem fornecia brindes para o Natal. 

• 
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Entre os trabalhos executados na empresa de publicidade, destaco 
a execugao de cartas de jogar com publicidade no verso. 
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Como nao podia copiar as figuras das cartas que circulavam, 
tive que criar novas figuras e pintar a guache. As selecc;:6es 
e montagens eram feitas pelo meu s6cio da fotografia 

grafica. 
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A lguns clientes nao queriam que os seus trabalhos de 
publicidade fossem feitos atraves de "slides". Pretendiam 
que lhes apresentasse as ideias a lapis, os desenhos 

aprovados eram depois pintados a guache. 
Neste caso, um calendario para Venancio da Costa Lima. 
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A lguns dos trabalhos resultavam de ideias nossas apre
sentadas aos clientes. Como exemplo, para a firma Tocan, 
que negociava em produtos vegetais, fizemos urn "stand" 

na FIL, e criamos uma serie de figuras com modelos de animais 
para construir, os quais eram oferecidos como brindes aos seus 
clientes. 

c..-tecadl ... 

~~-~·-.--··- .. -............. -........... -................ ·."!""-·-· -·-·-=..:..:...~ 
-:~ · -' -·-' ·--·-·-·-·· 
~~: -·--· 
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• a em regime de empresario em nome individual, trabalhei para 

J muitos clientes com quem mantinha ainda contacto. Fiz diversos 
trabalhos, desde r6tulos, catalogos, calendarios, etc. 
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VINHO 
DE MESA 

12 % Vol 

BRA CO 

1 L 

SA LAME 

T I PO 
I TALl ANO 
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Equipa da Tocan (em Canha) 

A nossa Equipa 
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A lem do trabalho que fazia com muita dedica<;;ao, tambem 
tive momentos de diversao. Em 1973 fiz parte de uma 
gincana, numa pista no LAU. 

Nessa altura tinha urn carro da marca Ford Cortina que era urn 
pouco grande para o efeito. 
Mesmo assim eu mais uma colega da Secretaria da Litografia, 
conseguimos o 1.0 premia. Recebi uma ta<;;a e a minha colega uma 
medalha, alusivas ao efeito. 

0 meu interesse pelo desporto levou-me a: 
Como tinha urn born contacto com os adminis
tradores da firma TOCAN (Sociedade de Tomate 
de Canha, SARL) de produtos agrfcolas e 
sabendo que eles tinham uma equipa de futebol , 
com recinto pr6prio,lembrei-me de os convidar 
para urn intercambio de futebol entre a firma 

deles e a nossa. Embora nao tivessemos recinto proprio, pedimos 
urn campo de futebol emprestado. 
Falei com alguns elementos do tra
balho e formamos uma equipa. 
Alem do intercambio desportivo, 
havia tambem urn convfvio onde era 
oferecido urn almo<;;o pela equipa da 
casa. 
Mas ainda nao ficava por aqui. Em 
1984, participei no campeonato 
(meio distrital) de tenis de mesa, 
ficando em 3.0 Iugar e guardo a 
medalha com muito orgulho. 
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Em 1967 pelo centenario da Sociedade Musical Capricho 
Setubalense fui convidado para director desta colectividade. 
Tive o prazer de criar prospectos de publicidade referentes 

as revistas que nessa altura eram muito apreciadas pelos 
setubalenses e pessoas dos arredores (havia elementos de algum 
valor artfstico ), tambem para o espectaculo nessa altura o cantor 
Marco Paulo e Suzi Paula no princfpio das suas carreiras artisticas. 

SOCIEDADE 
MUSICAL 
CAPRICHO 

SETUBALENS! 

APRESENTA 
A 

REVISTA 

{/?/M I N I 
F RALDAS'' 

ORIGINAL DE 

Car I os Costa 
MUSICA DE 

Jose Silva Dias 

1861 - 1967 
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A MINHA VIDA ARTISTICA 

A minha inclinac;ao para o desenho e a pintura, fortalecida 
pelo tipo de trabalho que desenvolvi ao Iongo dos anos, 
os contactos com mestres e outros profissionais 

contribufram para aumentar o meu interesse na direcc;ao de 
outros meios de expressao, que alem do guache, atraves da 
pratica e aperfeic;oamento de trabalhos a carvao, pastel e 61eo. 
Como temas preferidos, destaco o retrato e a paisagem de temas 
ligados a Setubal e seus arredores. 
Ao Iongo dos anos em que me dediquei a pintura, participei em 
imensas exposic;6es colectivas, de grupo e individuais. 
Estou representado em colecc;6es particulares e institucionais. 

Como tinha dito na nota de abertura deste livre. 
Disse que teria o prazer de mostrar alguns trabalhos represen
tatives da minha actividade como artista plastico. 
Por isso mostro alguns trabalhos como retratos com tecnicas 
diferentes. 
61eo, pastel, carvao e guache, tambem algumas paisagens privi 
legiando temas setubalenses, tambem outros motives diferentes 
como se tratasse de um pequeno portfolio. 
Algumas destas obras que vos mostro ja se encontram em 
colecc;6es particulares. 
Aproveito para afirmar que o desenho constitui a base indispen
savel para o desafio mais profunda que apresenta a alma do pin
tor, porque revela a sua capacidade de observar qualquer dos 
aspectos artisticos. 
Podemos fazer os chamados esboc;os preparat6rios que acaba 
por ser talvez muito diferente da obra ap6s finalizada. 
Os esboc;os sao por vezes mais valiosos do que a obra final. 
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Pintura atraves do esboc;o 
Tecnica: 61eo S/ tela 
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Esboc;o tirado duma varanda 



Retrato 
Tecnica: 61eo Sf te la 
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Retrato 
Tecnica: 61eo Sf tela 



Retrato 
Tecnica: 6 1eo S/ tela 
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Retrato de urn dos Fundadores da 
Firma "Carmonti" 
Tecnica: 61eo S/ tela 



Retrato 
Tecnica: Carvao 
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Retrato 
Tecnica: Guache 



Retrato 
Tecnica: Pastel 
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Retrato 
Tecnica: Pastel 



Comenda 
Tecnica: 6 1eo S/ tela 
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lgreja de s. Juliao 
Tecnica: 6 1eo S/ tela 



Vista da Fortaleza 
S. Filipe 

Tecnica: 61eo S/ tela 
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Monsaraz 
Tecnica: 6 1eo S/ tela 



Quinta das Torres 
Tecnica: 61eo S/ tela 
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Fontenario de Palmela 
Tecnica: 6 1eo S/ tela 



Retrato (Nu) 
Tecnica: 61eo S/ tela 
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Paz, Amore Felicidade 
Tecnica: 61eo S/ tela 



Estrelizia 
Tecnica: 61eo S/tela 
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Rosas 
Tecnica: 6 1eo S/lela 



Par do Sol 
Tecnica: 61eo Sf tela 

Portinho da Arrabida 
Tecnica: 61eo S/ tela 
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TESTEMUNHOS 

• 

J oao Geada, natural da cidade sadina, cedo comec;ou a desen-
volver o seu talento para o desenho e pintura.Ao Iongo da sua 
vida esteve sempre ligado a esta arte, primeiro como desenhador 

grafico e mais tarde atraves da sua propria empresa de publici
dade mas fora do horario de trabalho ocupava-se na execuc;ao de 
retratos e paisagens previligando neste ultimo caso temas 
setubalenses nas tecnicas de carvao, pastel e 61eo. 

Desde muito jovem que se fazia acompanhar de urn bloco de papel 
e lapis e desenhava tudo que lhe chamava a atenc;ao pescadores, 
barcos, banhistas, flares, frutos, animais, etc. 

0 seu pai o alertava para estudar mais e deixar os desenhos de 
I ado. 

Com 17 anos concorreu a urn a nuncio de urn jornal para desenhador 
gratico, para onde mandou alguns dos seus trabalhos, e foi 
admitido na antiga fabrica "litografica". Como a era da informatica 
ainda estava Ionge, Joao Geada exercia a sua profissao manual
mente sabre a orientac;ao de Joao Santana que fez questao de 
definir como seu mestre. 
Estes desenhadores de artes graticas tanto desenhavam sabre 
pedra porosa como a tinta da china sabre papel ou mesmo pintura 
a guache. 
Grac;as a destreza e talento dos desenhadores faziam-se o que se 
faz hoje com o computador e a digitalizac;ao, posteriormente este 
artista foi convidado para chefiar o estudio gratico da empresa 
"Ormis" em Alcochete, e mais tarde cumpre o objective pessoal de 
se tornar empresario numa sociedade de publicidade. 
Joao Geada considera que no seu percurso profissional a preocu
pac;ao com rigor e exactidao na representac;ao e indispensabili
dade do desenho foram fundamentais para a sua actividade como 
artista plastico. A pintura foi acompanhando-o permanentemente 
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e embora nunca tenha frequentado uma escola de belas artes teve 
a escola da sua profissao, com 25 anos participou pela primeira 
vez numa exposi9ao colectiva em Lisboa enos anos seguintes 
teve varias exposi9oes individuais e colectivas pelo pais, encon
trando-se obras suas dispersas per variad issimas colec96es. 
Joao Geada considera que falta em Setubal urn centro cultural 
para que as pessoas se habituem a lidar mais directamente com 
iniciativas culturais. 

Jornal 0 Setubalense 

0 pintor Joao Geada, como todos os artistas, nao o e per acaso, 
como e costume dizer-se, nao e artista quem quer. 0 artista nasce 
do muito trabalho que, neste case, foi procedido das artes graficas. 
Estas foram a mola que impulsionou os sentimentos, que impul
sionaram 0 gosto do trabalho continuado que nao para ate a 
perfei9ao. 
Sera que alguma vez o artista se satisfaz plena mente? 
Para o pintor Joao Geada parece que nao, a sua busca pela 
perfei9ao continua ate que se confunda o quadro com a realidade 
e ai nasce uma obra unica que pode eventual mente estar ao nosso 
alcance. 
Todos os dias passamos por espa9os e monumentos ou Iugar seja 
urn dado adquirido e nunca destruido. Esperamos que o Joao 
Geada se torne o historiador visual de Setubal, pois se tentarmos 
seremos capazes de recordar Setubal com as suas cores, a sua 
exigencia e a sua itenerancia atraves das obras des artistas que 
nos deixam e que nos trazem ate a realidade. 
0 meu muito obrigado a Joao Geada e aos pintores que nao 
abdicam das suas verdades. 

Laurinda Garradas 

Artisete -Assoc. de Artistas Plasticos 
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Natural de Setubal, inicia, em 1952, actividade profissional como 
desenhador grafico sob orienta~ao do grande artista litografo, Joao 
Santana, que refere sempre como seu mestre. 

Sao, nessa altura e durante grande parte do seu percurso, tempos 
em que o desenho a tinta-da-china sobre papel, sobre pedra porosa 
e em chapa, com a pintura a guache faziam, gra~as a destreza e 
talento dos desenhadores, o que se faz, hoje, com o computador e 
a digitaliza~ao: a representa~ao da "marca", os "dizeres", a "ilus
tra~ao", a figura "sedutora", urn a silhueta de pescador a lando as 
redes, a imagem da fabrica, as sardinhas acamadas brilhando, 
mergulhadas em azeite ou as anchovas, o ramo da oliveira, as 
conservas de carne, tal e qual como se viam dentro da lata, as 
salsichas luzindo, os condimentos coloridos, tomates, malaguetas, 
pimentos, as rodelinhas de cebola, varios pickles ... 

E essa preocupa~ao com o rigor, o exacto da representa~ao, a 
importancia e indispensabilidade do desenho que Joao Geada traz 
para a sua actividade como artista plastico, deixando perceber que 
tern a felicidade de ter podido exercer uma profissao que esta 
mesmo ao sabor desta voca~ao finalmente confirmada, sem 
prejuizo deter passado, ainda como profissional e, tambem, como 
empresario, pela evolu~ao dos processes graficos e pelo dominic 
desses instrumentos actuais que servem esta industria. 

Essa inclina~ao de sempre e os frequentes contactos com outros 
artistas plasticos quer por via do relacionamento profissional quer 
atraves da convivemcia social contribufram para agu~ar o seu inte
resse, em direc~ao as tecnicas do carvao, do pastel e do 61eo na 
execu~ao de retratos e paisagens, privilegiando, neste ultimo caso, 
temas Setubalenses. Nuns e noutros continuando a defender a 
importancia fundamental do desenho e a perfeic;ao do acabamento, 
factores de qualidade da execu~ao alcan~ada. 

Tern participado em inumeras exposi~oes colectivas e individuais, 
encontrando-se obras suas dispersas por variadfssimas colecc;oes. 

Dr. Luciano Costa 
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Abstrato Geometrico 
Tecnica: Acrflico 
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TESTEMUNHOS DE ALGUMAS 
EXPOSI<;OES 

A arte nasce e nunca morre, vive eternamente na alma de quem 
aamar 
Parabens. 

Gertrudes Maria 

Pintar plastico que imortaliza nas suas pinturas a nossa cidade. 
Bern haja Joao Geada. 

Eduardo Teixeira 

Nao se e artista s6 por se querer, mas sim urn dom que Deus da a 
alguns e que o Sr. tao bern tern expressado nas suas pinturas. 
Pal mas ao artista. 

Maria do Carmo Teixeira 

E urn privilegio conhecer e ser amigo desta artista fabuloso. 
Parabens, um grande abra~o do tamanho da sua Arte! 

Madureira Pais 
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Uma exposi9ao muito bonita. Gosto muito da sua perfei9ao. 

Paula Nogueira 

Parabens. Gosto muito do seu trabalho. E muito versatil e sempre 
perfeito e interessante. 
Continue, pois e sempre urn prazer ver as suas obras. 
Felicidades. 

Dina 

Muitissimos parabens em especial pel as "ruas" e pelos "nus". 
Excelentes cores e contrastes. 

Carlos Santana 

Com os meus sinceros votos para o meu amigo Geada, continua 
a demonstrar a sua arte e simpatia. 

Euclides Martins 

Que maravilhaH 0 Joao Geada esta de parabens. 
Ja ha muito tempo que nao via uma exposic;ao em que todos os 
quadros nos seduzem com a sua beleza. 
Obrigado, Joao Geada. 

Celestino Moreira 
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Parabens ao grande pintor setubalenses Geada pela boa 
exposiyao de pintura com votes de muita saude e longos anos. 

Santos e Estre/a 

Ao meu caro amigo de longa data, desejo toda a felicidade e que 
continue a demonstrar o seu talento artistico. 
Sao os meus votos sinceros. 

Euclides Martins 

A Arte sentiu o meu olhar a passar e o meu olhar sentiu as duas 
fontes (de colecyao) que me refrescaram a alma e me obrigaram 
a voltar. 
E born que a Arte faya parte de nos. 

Maria Jose Almeida 

Nao foi surpresa para mim visitar esta exposiyao de Joao Geada 
que ha muito faz o favor de ser meu amigo, que muito prezo -
sempre admirei o trayo que poe nos seus quadros- nao escondo 
que muito o admiro nao s6 pelo lado artistico como homem 
conhecedor de todos os segredos existentes na impressao, para 
ele votos de continuidade nesta arte que muito nos orgulha como 
setubalenses- obrigada- Geada- urn abrago muito forte do 
Custodio Santos que muito te admira. 

Custodio Santos 
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