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pintor Modesto Candenas, 
Esp61io de Jorge Segurado 

Lusfada 

Foi com grande alegria que, num dos muitos dias 
que passamos a rabiscar documentos e escritos do es
p6lio de Jorge Segurado, nos depanimos com uma pasta 
que tinha por titulo "Apontamentos meus referentes 
ao meu amigo ALMADA". Nesse momenta nao pude 
canter a minha satisfac;ao pois este tftulo e o conteudo 
desta pasta, de alguma forma, confirmavam uma serie 
de conjecturas que vim formulando acerca da estrutura 
mental subjacente a obra deste arquitecto e tambem 
sobre a realidade que foi a sua ligac;ao ao grupo da Bra
sileira, onde, segundo referiu Jorge Segurado, estavam 
"todos em volta do Almada". (1) 

(1927) Dessa mesma pasta constavam urn exemplar de 
"Mito, Alegoria e Simbolo", com uma dedicat6ria dizendo "Estas coisas do 
Almada", junto com uma fotografia da maqueta de "Comefar'', por entre 
algumas transcric;6es de missivas de Almada para Jorge Segurado, das quais 
valera a pena transcrever a frase de urn pequenino bilhete datado de Maio de 
1967 dizendo: '' 0 ponto que esta no circulo no quadrado 
e no triiingulo, conheces este ponto? Tudo vai. Niio 
conheces? Tudo e bem viio."" BAUHUTTE." (2) 

De facto, esta empatia entre Almada e Jorge Segu
rado afigurar-se-me-ia possfvel desde que descobri o 
esquisso da moradia-atelier para Modesto Cadenas 
(1927), (foto 1) no esp6lio do atelier deste arquitecto, 
que estabelece a ligac;ao deste projecto com o seu pro
prio ex-libris,(foto 2) demonstrac;ao da sua profunda li-

Ex-Libris de Jorge 
Segurado. Esp6lio de Jorge 

Segurado (s/d). 

47 



Lusiada 

ga<;ao simb6lica ao CUBO, o que por si so pode significar somente uma mar
ca<;ao e refor<;o da genese cubista, mas que sob urn olhar mais atento tera uma 
carga simb6lica ou ate hermetica, se o relacionarmos com o conteudo da sua 
obra liteniria (assinada sob o pseud6nimo Marcus Juliano, ja outras vezes uti
lizado em obras suas de poesia e fic<;ao como uvestino Roubado", ucamafeu 
e Horas Mortas", muito especialmente usilencio da Esfera". 

Este projecto, que nunca passou do papel, marca o infcio de uma fase 
crucial da vida de Jorge Segurado que se refor<;a com a sua estadia em Madrid, 
em 1929, visitando Almada, que ja lase encontrava desde 27 . Af conviveu 
com o grupo da vanguarda Madrilena da Tertulia do Cafe da Calle Alcala, a 
"Granja del Henar", de que guardou urn precioso documento, urn desenho 
feito num guardanapo do cafe da autoria de Almada e de Luis Lacasa, datado 
de 30 de Dezembro de 1929. Tratava-se respectivamente de uma cena da 
Natividade com alusoes a oficina de S.Jose, a que Almada chamou de 

Desenho realizado por Almada Negreiros e Luis La Casa no cafe da Calle Alcala "Granja del Henar". Esp61io 
Jorge Segurado (1929). 

"Carpinteria", e uma alegoria ao ana novo - ano velho, 1929-1930, represen
tados respectivamente par urn velho barbudo e uma crian<;a atrevida, desenha
da pela mao de Lacasa. (3) (foto 3) 

Anos rna is tarde Jorge Segurado viria a relatar a sua estadia com Almada 
em Madrid ( Diario de Notfcias de 2 de Setembro de 1982) e a este prop6sito 
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Fotografia de grupo- Jorge Segurado, Jose Lopez 
Rubio, Carlos Ramos, Luis Lacasa, Adelino Nunes. 
Estrada de Sintra. Esp61io Jorge Segurado (1930). 
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afirmaria: "passados anos, entiio so 
por mero acaso na esplanada de um 
cafe ao !ado da maior livraria de 
Madrid, na Gran Via, deparei, com 
surpresa e alegria, com o meu ami
go Almada ... \ali estivemos ambos, 
sozinhos a recordar a tertulia da 
Gran} a de el H enar a lembran~a dos 
amigos dispersos deixados de encon
trar. Foi nessa ocasiiio que Almada 
com entusiasmo me revelou ter com
prado, na livraria ao !ado, o impor
tante livro de Luca Pacioli; "A Di
vina Propor~iio", obra que depois 
tambem ali adquiri". ( 4) (foto 4) 

0 interesse destes dais artistas 
pela obra de Fra Luca Paccioli di 
Bargo, a quem Mathila Ghika presta 
a devida aten<;;ao na sua obra "Esteti
ca das Proporqoes na Natureza", 
parece justificar a afirma<_;:ao que este 
autor faz no seu pref<kio: "0 conhe
cimento completo da Geometria, a 
medita~iio profunda da Ciencia do 
Espa~o eram indispensaveis aqueles 
que com o pincel, o cinzel, ou a cor
da deviam criar e fu:ar as formas"( 5) 

Parece demasiado evidente que o interesse de urn arquitecto e de urn 
artista cuja obra, pnitica e te6rica, assume urn canicter tao espacial, geometri
co e matematico como a de Almada , leva a aprendizagem dos misterios 
compositivos das leis universais, a que a arquitectura pertence, e sabre os 
quais os Pitag6ricos se interessaram pioneiramente. Esta assim apontada a 
comunhao de ideias entre Almada e Jorge Segurado. A prop6sito desta busca 
espiritual em Almada refere Rui Mario Gon<;;alves. (6) 
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uo lirismo de Almada esta no seu sentido do Cosmos" 

usem calculo eram as suas observm;oes geometricas: a consciencia e 
utiliza~tio evidente. Do desenho, arte do espa~o, passou, de um modo proprio, 
a geometria, ciencia do espa~o. Ntio the bastava a comunhtio das artes e lite
ratura. Alargava o ambito da sua presenfa activa a mtie das ciencias, a mate
matica; e mostrava como a estrita e experiencia artistica confirmava a superi
oridade do sistema numerico de base 10. Ele sabia. Tinha presciencia. Por
que, para ele, "a arte procede a ciencia" e "a perfei~tio procede a exactidtio". 

A direcgao filosofica da obra de Almada e iniciada, precisamente, em 1929, 
em Madrid, com a concepc;ao da tragedia teatral uEl Uno, Tragedia de Ia Unidad'' 
que traduz o espfrito de meditac;ao sobre a relac;ao do indivfduo e a colectividade, na 
formula "1 + 1=1". Mais tarde, quando do seu regresso a Portugal, seguir-se-a urn 
processo de pesquisa sobre as rafzes milenarias da cultura portuguesa, atraves do 
heroi classico, Romero. Esta investiga<;ao leva Almada a especular sobre a numerologia 
pitagorica (na relac;ao 9/10) como fim de ten tar en tender a formula compositiva dos 
paineis deS. Vicente de Fora (7). Esta teoria e desenvolvida no ensaio "Mito Ale
goria e Simbolo", uma clara aproximac;ao e identificac;ao como pensamento e 
estruturas matematico geometricas gregas de raiz Pitagorica. 

A este proposito cita-se de novo Rui Mario Gonc;alves: (8) 

((Almada ntio estava filosojicamente muito Ionge do pensamento de 
Kerkegaard, para quem o acto perjeito e aquele que pode repetir-se injinita
mente. Se utilizo esta linguagem que ntio escolhe entre a ciencia, a arte ou a 
moral, e porque o gosto pela nitidez, pela luz - que levou Almada a apaixo
nar-se pelos gregos- consubstancializava-se com uma sua inteireza da fala, 
da propria atitude. " ... 

Este processo entronca com a tese e "Direcc;ao Unica" da Historia de 
Portugal, abordada nesta altura por Almada, com urn senti do epico e espiritual, 
mas que muitas vezes foi interpretada no seu sentido mais redutor pela sua 
identificagao com os mecanismos psicologicos da propaganda e do regime. 

Sera oportuno referir que todo este processo de dimensao mftica foi motor 
de uma serie de estudos de investigagao sobre a His to ria da Arte em Portugal, cujo 
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ambito nao cabe no nosso discurso, mas que obviamente seria uma falha nao citar, pelo 
menos os de Jose de Figueiredo, Reinaldo dos Santos, Jorge Kubler e Francisco Smith. 

A componente epica da alma portuguesa (Lusitana) parece-nos estar 
tambem, em parte, na origem da designada "inversao da arquitectura 
portuguesa", que em alguns casas e paradigmatica, como o caso da interven<_;ao 
neo- pombalina de Cristina da Silvana Prac;a do Areeiro, e toda uma produc;ao . 
de caracter neo - hist6rico classico ou Joanino que pautou a arquitectura 
portuguesa dos anos 40 e 50, a par do regionalismo domestico que praticamente 
continuou as teorias de Raul Lino, e a tradic;ao revivalista domestica, em bora obvi
amente enfileirada na condigao do "serportugues". 

Pormenor cia Casa da Moecla - Ecliflcio das Oficinas. 

A obra de Jorge Segurado entronca neste contexto, exactamente na vira
gem dos anos 40 ate 50. A execuc;ao de mode los de inspiragao regional, marcada 
de recriag6es da arquitectura tradicional alentejana, ou ainda modelos claramente 
inspirados na arquitectura renascentista, on de surgem por vezes elementos, quase 
na forma de colagem, como e o caso da tfpica aplicac;ao de cunhais retirados da 
arquitectura militar, e adaptados a forma dos pilares que surgem na imagem exte
rior dos ediffcios. Na Casada Moeda ( obra de 1933-41 e 1955-57), marco funda
mental do seu processo, a estrutura de pi lares ganha forc;a visual na marcac;ao dos 
nemos da modulagao do ediffcio atraves de forma triangular . 
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Este fenomeno e tam bern coerente com a sua linha de pesquisa historica. 
Tambem nesta ultima surge o interesse pelo estudo da arquitectura portuguesa 
no que ela tern de particular e genufno, ja iniciado em 1929, na monografia 
sobre a lgreja deS. Joao de Moura, culminando no tempo, vida e obra de 
Francisco de Holanda. 

Centrada na figura do arquitecto, artista e tratadista Francisco de Holanda 
(tambem do interesse de Almada), esta pesquisa procura o entendimento da pro
pria dimensao do classicism a renascentista ( o Humanismo, em meados de quatro
centos, redescobre ou to rna clara a aplica<;ao dos tra<;ados reguladores de Pitagoras, 
atraves da leitura do Tzmeu de Platao ), cuja simbolica sera sacralizada na fic<;ao 
"0 Silencio da Esfera". 

Valera a pena focar o ideario do plano literario portugues com especial 
destaque para o infcio do sec. XX, ainda de encontro a questao - chave inici
almente apresentada neste discurso . 

0 Orpheu, fundado em 1915, usou o nome do poeta classico, cuja sorte 
foi descer aos infernos para trazer a sua amada Eurfdice, tendo-a seguidamente 
perdido parter olhado para tras. A sua funda<;ao deve-se a Pessoa, Almada e 
Antonio Ferro, lan<;a o cubismo/futurismo em Portugal e nasce na Brasileira 
do Chiado. Poi inicialmente uma arma acutilante e humorista , que perseguiu 
o gosto burgues e o status-quo. "Manifesto anti-Dantas", de Almada, lan<;a 
as bases desta ruptura e reporta-nos ao espfrito inicial do grupo da Brasileira, 
continuado pela Presen<;a, em cuja comunhao artfstica e literaria se juntaram 
figuras nacionais e estrangeiras, as quais Jorge Segurado de novo nos deixa 
testamentadas.(9) 

"No movimento da arte modema e na produqiio da arquitectura mo
derna o espirito que presidiu a meia duzia de pessoas, foi o espirito que 
predominou como orientaqiio geral e vieram outros seguir o nosso caminho. 
Ora eu vou por em evidencia aqui, o nome do Carlos Ramos, do Adelino 
Nunes do Contine IIi Telmo, do Gonqalo de Mello Breyner, do Cassiano Bran
co, do Veloso Reis Camelo, e no Porto do Viana de Lima e do ]anuario 
Godinho." 
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Eainda: 

u ... havia um grupo muito fechado que estava a haifa, de bra~o dado 
com o Almada, com os homens da Presen~a ... " 

A Presenga ( existir simultaneamente com ... ) foi certamente o grande 
elemento catalisador das ideias deste grupo. Publica Pessoa, Almada e Sa Car
neiro. Nela participaram Almada, Eloy, Dordio Gomes, Diogo de Macedo, 
Bernardo Marques, artistas de destaque no panorama modernista portugues e 
seus ilustradores. 

Destes ultimos valera a pena ressaltar as relag6es especiais de amizade 
de Jorge Segurado com Eloy e Diogo de Macedo, seu companheiro de atelier, 
tal como os arquitectos Adelino Nunes e Antonio Varela, a par de Branquinho 
da Fonseca, Ferreira de Castro e Antonio Ferro ( fundador da revista Orpheu 
conjuntamente com Fernando Pessoa e Almada). 

A Presenga rasga horizontes novos para a novelfstica portuguesa: "Eloy" 
de Joao Gaspar Simoes (1932), e "Fogo da Cabra Cega" ( 1934), de Jose 
Regio, trazem para o romance a dimensao psicologica e realfstica. 

Nao ha a certeza se o Orphismo, seita religiosa do periodo arcaico pre
classico que apresentou alguns pontos comuns com o Pitagorismo, 
( confundindo-se com este ), se gerou a volta da figura de Orpheu. Ha, no en tanto, 
quest6es em comum nestas duas seitas, nomeadamente a questao da crenga na 
transmigragao das almas, ou seja, o continuum das regras de transformagao da 
natureza, apesar do deus do Pitagorismo ser Apolo ( das Artes) e do Orphismo 
Dionisius ( dos excessos), duas entidades opostas. 

Na verdade, a iniciagao nos misterios do Orphismo comportava a pro
messa de urn alem feliz e deu lugar a uma produgao literaria de cerca de 87 
hinos orficos realizados anteriormente ao sec. II.Embora Pitagoras tenha estado 
ligado ao Orphismo, o Pitagorismo tinha urn suporte filosofico mais substancial 
e defendia a metempsicose (como os Hindus). 

Do Pitagorismo primitivo derivaram duas seitas: os acusmaticos ou 
Pitagoristas e os Pitagoricos ou matematicos, sendo que o conceito matematico 
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era aquele que se considerava como a arte verdadeira, em conjunto com as artes 
ph1sticas e a musica. 

Para estes, o mundo era a harmonia obtida atraves de relac;6es numericas, 
materializada numa equac;iio que definia a relac;iio entre coisas e numeros. 

Os numeros, pares e fmpares, correspondiam respectivamente ao limitado 
e ilimitado e continham em si os dualismos e opostos das leis universais. 

0 numero 10 era a tectrys pela qual os pitagoricos juravam (Alberti con
siderava este o numero perfeito ). Havia 10 cm-pos a girar em volta do fogo central, 
o decimo era a anti- terra ( o mundo das sombras do contraries, dos antfpodas, o anti 
-mundo). 

A tabua pitagorica, revelou a media 
aritmetica, geometrica, harmonica, bern 
como o conceito de numero irracional V2. 

Os pitagoricos desenvolveram age
ometria atraves do estudo dos solidos prin
cipais. A eles esta tambem atribufda a teo
ria da harmonia das esferas e da 
esfericidade da terra, por oposic;ao a po
sic;ao da teoria da terra cilfndrica. A 
esfera era, para OS pitagoriCOS, 0 solido 
perfeito, a rainha de todos os solidos. 

A este proposito relembramos o ti
tulo do manuscrito de Jorge Segurado "Si
!encio a Esfera", que homenageia a figu
ra de Pitagoras e a crenc;a na superiorida
de da esfera em relac;ao aos outros solidos. 

Julgamos, neste momento, surgir com 
oportunidade a questiio : Sera que o 
pitagorismo (no caso de Almada) foi a pro
cura de uma nova ordem renovada, como 
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forma de suporte a expressao pHistica, tal como o grupo do Orpheu (no que respei
ta ao ideario de grupos restritos que no sec. XX assumiram a posi<;ao de vanguar
das) o foi na continuidade dos misterios da forma classica? 

Na realidade, o Pitagorismo, para alem da procura das leis divinas que re
gem o Universe transcreve tambem leis universais de aplicagao a reprcsenta<;ao 
por cumprimento dos mesmos, tal como o Orphismo. 

Em bora subsistam duvidas se o Orphismo se gerou em volta da figura de 
Orpheu, a for<;a do interseccionismo e do Paulismo no grupo do Orpheu, onde Fer
nando Pessoa, e mais tarde Sa Carneiro, deram corpo a visao "cubista- futurista", 
bern como ao nascimento da heteronomia de Pessoa, pode de alguma forma, en
quadrar a mesma pesquisa plastica de Almada na adop<;ao pitag6rica, no que res
peita a procura de urn novo entendimento que, nas artes plasticas. Podera tambem 

Projecto de Jorge Segurado para a Capela deS. Gabriel, Bairro Marconi, Torres Novas. Esp61io de Jorge 
Segurado ( 1951) 

ser uma forma de suportar a revolu<;ao do espa<;o- tempo, ou seja, a procura 
abstraccionista ou de uma nova ordem. Esta posi<;ao, esta nao s6 documentada na 
pesquisa can6nica de Alma-da, mas na polemica, que final mente tam bern foi de 
ordem estetica e que envolveu o proprio grupo do Orpheu em volta dos paineis 
atribufdos a Nuno Gon<;alves. Assim, enquanto Almada persegue a via do canone 
e OS segredos pitag6ricos, Fernando Pessoa afirma "Tudo em nose 0 ponto onde 
estamos" Tam bern a postura literaria de Jorge Segura do em "0 Sitencio da Es
fera" e coerente como que atn1s referi. 
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Esta his to ria e uma sinfonia de elementos geometricos e sentidos, numa cha
rada cheia de pistas. Encontra-se dentro do con to maravilhoso, pode ser urn sonho, 
uma viagem em sonho ou uma colectanea de sfmbolos de caracter testamentario ou 
iniciatico. Relata as aventuras de uma figura classica, Marcus Juliano, que parte a 
descoberta do "Segredo daBeleza". Marcus Juliano foraja o pseudonimo literario 
de Jorge Segurado em outras obras anteriores. Neste caso o au tor apresenta-o ao 
lei tor, comec;ando depois a falar pela sua boca. Parece que estamos perante uma 
situagao de duplicidade do eu, tal como no "Retrato de Dorian Gray"( de Oscar 
Wilde), surgindo assim claramente a duplicidade, ou seja, a desfacetac;ao do eu, que 
Almada ja praticara em "Nome de Guerra", romance auto-biografico, de uma 
forma mais proxima do processo de Pessoa. 

Para alem disso, ainda, Marcus Juliano apresenta algumas conotag6es com 
Francisco de Rolanda, figura de aturado estudo e eleigao por parte de Jorge Segu
rado e tambem do interesse de Almada, que o refere no desenho do seu auto
retrato de 48, reproduzido na contra capa do ensaio "MitoAlegoria e Simbolo" 
em fim de pagina, e a seguir a Luca Paccioli. 

Francisco de Rolanda, figura central da cultura portuguesa de Quinhentos, 
deu a conhecer em Portugal as ideias do humanismo italiano por fonte directa, 
assumiria o valor do heroi que restabeleceu o elo das artes e da arquitectura com 
a visao platonica e pitagorica, atraves dos segredos da harmonia e beleza, do 
hermetismo e da geometria. 

Por outro lado a pesquisa historica e canonica que Almada desenvolveu 
sobre os paineis de Nuno Gonc;alves, constituiu tema comum com a propria 
pesquisa de Jorge Segurado na obra de Francisco de Rolanda, uma vez que 
ambos procuraram, obviamente, os misterios da Sagrada Geometria. 

Almada ..................... Francisco de Rolanda ........................ Segurado 
Paineis de Nuno Gon~alves 

Geometria 
Procura do Segredo da 

Harmonia e Beleza atraves do 
Hermetismo e Geometria chissica 

enquanto canone da constrm;ao c6smica 
e universal 
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De qualquer forma, em 1951, ambos tiveram a oportunidade de dar corpo as 
suas ideias no projecto da Capela deS. Gabriel (Bairro Marconi), em Tones No
vas. (foto 7) 

Esta pe<_;a, inserida num con junto habitacional do bairro encomendado pela 
empresa Marconi a Jorge Segurado, junto a estrada nacional, perto de Torres 
Novas, tinha por objectivo instalar familias de trabalhadores desta empresa e sur
ge da necessidade de cria<_;ao de urn a serie de postos de comunica<_;ao, processo 
lev ado a cabo nesta epoca em Portugal. Jorge Segurado chama Almada a colabo
rar neste projecto e este executa urn vitral representando S. Gabriel, patron a das 
comunica<_;oes. Esta obra encontra-se na parede frontal da capela, por tnis do 
altar, e tern a forma da Vesica Piscis . 

A capela deS. Gabriel pode parecer uma pe<;a curiosa senao insolita, se 
nao for analisada face as convic<;oes do seu au tore do seu amigo, neste caso seu 
colaborador. 

Trata-se de uma pe<;a cuja forma espacial e urn paralelepfpedo trifmgulo, ob
tido atraves da utiliza<_;ao de urn triangulo isosceles, assente sabre a face rectangular 
que se1ve de base ao triangulo isosceles, em eleva<_;ao. A partida a forma triangular 
desta pe<;a pode aproximar-se da formula<_;ao espacial dos tra<_;ados goticos, ou seja, 
a duplica<_;ao do triangulo rectangulo inscrito num quadrado quadripartido. Este trian
gulo, precisamente designado por triangulo egfpcio, foi utilizado pelo arquitectos 
goticos (sobretudo por Cluny) como tra<_;ado regulador (segundo as teorias de 
Dieulafoy e Emile Male este triangulo podera ter chegado a Espanha, e a Portugal, 
atraves dos arabes, pelo norte de Africa). 

A planta da capela possui 10,5m X 7,5 me a altura desta e de 10,5m, 0 que 
produz, quer em planta, quer em projec<_;ao vertical, a individualiza<_;ao de quatro 
modulos de 5,21mx3,75m cuja propon.;ao e 1,4, ou seja v'2, ou seja o irracional 
dinamico pitagorico, que flui naturalmente ao diagonal do cuba. 

Numerologicamente, 1,4 representa o numero 5, que eo numero de Cristo, 
da Alma e representa o Centro. Par outro lado, a Vesica Piscis, representada par 
Almada na projec<_;ao frontal do altar-mor, e diagrama o central da Sagrada Gee
metria para os mfsticos cristaos da Idade Media, representa v'S ou seja 1,7321,que, 
numerologicamente, tambem e 5, utilizada na Capela deS. Gabriel, de uma forma 
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coerente com a propria geometria conceptual do espac;o, que e triangular. 

Podemos assim, estabelecer uma nova ligac;ao, entre a geometria trian
gular da capela atras descrita com uo Silencio da Esfera". 

Quando Marcus Juliano(" 0 nosso hospede Marcus Juliano que da 
Lusitania vem em busca de infinita Beleza") (10), levado pelas garras de 
duas enormes aguias negras, avista o monte onde estava implantada a fortaleza 
de Pitagoras, a visao da descida coincide com uma descric;ao geometrica a 
partir da transformac;ao do quadrado em dois triangulos equilateros iguais, 
base geometrica da demonstrac;ao do teorema. 

A casa de Pitagoras, descrita como urn CUBO inserido numa paisagem 
ins6lita, divide o Universo envolvente em duas partes pela sua DIAGONAL, defi
nindo do is triangulos equilateros.Ainda, como na Capela deS. Gabriel, as jane las da 
Casa de Pitagoras sao triangulos equilateros. De alguma forma, existem sobreposi<;Oes 
entre a estrutura geometrica desta capela e a construc;ao literaria de "Silencio da 
Esfera", obviamente porque am bas envolvem a eleic;ao dos ideais pitag6ricos que, 
no caso da capela, refundem a mfstica plat6nica crista. 

uDiante do abismo da materia niio criada, a Trindade Divina gera, 
atraves do seu nome energetico e santo, os tres intervalos consonanticos : a 
oitava, a quinta e a quarta, que segundo as leis contidas na Tetractis 
pitag6rica, produz todo o espectro dos fen6menos do mundo elementar, do 
mundo celeste e do mundo dos anjos". (11) 

A Tetractis e tambem a base da imagem da alma c6smica, cuja estrutura, 
sob a forma de urn X, PlaUio refere no Timeu. 

Por outre lado, podemos encontrar ainda neste epis6dio referencias a 
"Arquitectura Falante" ( ate que ponto esta nao se encontra no Surrealismo, 
atraves da explorac;ao do psiquismo, do inconsciente e por vezes grotesco, das 
visoes romanticas de Piranese, e Boullee), na verdade a Ilustrac;ao explorou o 
impossfvel e de alguma forma o desconcertante em arquitectura. A presenc;a 
do cubo e do triangulo obtido pela visao plorificada da sua partic;ao pela 
diagonal, revela o ocupante da Casa, Pitagoras, como a esfera de Boullee 
revelava Newton e a sua descoberta. 
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Marcus Juliano, no final da sua caminhada, e raptado por duas aguias ne
gras e a vista o edificio "em voo de passaro", apercebendo-se da sua forma" Cubo 
rigoroso de arestas verticais chanfradas.Acinzentado, aberto superiormente 
por patio enorme em triangulo equilatero". 

Eainda: 

"Na diagonal da enorme base quadrangular da esplanada envolvente 
do cubo mestre daquela magnifica composit;iio, precisamente no lingulo opos
to aquele por onde singrara a dura caminhada, rasgava-se a meio de 
vastissimo tapete verde uma aurea via a perder de vista ate o azulado hori
zonte o quallogicamente acusava naquela bissectriz a entrada daquela imensa 
construt;iio". (12) 

Neste percurso quase iniciatico, o encontro com a Arquitectura, que as
sume o valor simb6lico do cubo, constitui de novo uma afinidade como primeiro 
esquisso de Jorge Segurado que referi no inicio deste texto ( o projecto de 27 
para a casa- atelier de Modesto Cadenas) eo proprio ex-libris que Jorge Segurado 
criou em 1923. Quer num caso quer no outro a utiliza<;ao dos tres cubos faz-se a 
partir das suas diagonais, ou seja, com recurso a explora<;ao visual e dinamica 
deste elemento. 

A prop6sito da casa de Pitagoras, o au tor afirma tratar-se certamente de 
uma fortaleza de constru<;ao micenica , descreve-a como uma "Geometria de 
petfeita simetria" (13), e deixa o leitor suspenso perante a revela<;ao final , ou 
seja o facto de se tratar da "Casa de Pitagoras". 

a Dois gigantescos obeliscos de faces triangulares ladeavam a porta 
de entrada" ... " A diagonal do cubo que passava pela entrada dividia duas 
naturezas de forma contraria, em duas partes com aparencias opostas" (14) 

Esta pe<;a de arquitectura e geometria rigorosa assume o peso simb6lico 
de partir e dominar a natureza que a rodeia, com o valor de eixo entre dois 
mundos, e duas naturezas opostas. 

A preocupa<;ao demonstrada no texto pelo au tor, com a orienta<;ao da diagonal 
do cubo-fortaleza (poente- nascente), de forma a que o as suas faces tivessem 
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sol duas a duas, de manha e de tarde, sendo a entrada a nascente como nos 
espac;os sagrados cristaos, traduz-se numa preocupac;ao real na orientac;ao dos 
ediffcios que projecta, sobretudo de habitac;ao, e constitui urn corolario fundamen
tal da sua actividade como projectista. 

No caso deste canto, o CUBO e a forma perfeita equipanivel a ESFERA. 
Em termos simb6licos, o Cubo representa Deus e os her6is. A Santfssima Trinda
de, a trilogia divina, representa o numero tres, ou o triangulo, obtido pel a bissectriz. 

A carga simb61ica deste canto, e ainda reforc;ada pela existencia de uma 
"Via dourada eixo • mestre da composi~iio". (15) 

A via dourada, da virtude e do saber, conota-se como astra- rei e assume 
evidentemente urn valor hermetico e iniciatico, on de a forc;a da imagem e dada por 
"dois obeliscos (que) marcam a simetria de acesso a grande via". (16) 

Por oposic;ao ou complemento a esta via recta, surge-nos ainda a descric;ao 
de uma rampa que atravessa o interior da casa, oposto ao da p01ta. Esta sera, 
obviamente, outra forma de "caminho" para o conhecimento dinamico, o da ascese 
no sentido da luz, ou seja, o sentido da espiral configurado na longa rampa da casa 
de Pitagoras. 

A obra de ficc;ao de Jorge Segurado, usilencio da Esfera", pode consi
derar-se na linha da sua produc;ao a partir dos anos 50, e urn contraponto a 
"Sinfonia do Degrau", mem6rias de viagem e impress6es da America nos 
anos40. 

Trata-se, sem duvida, da sua ultima obra, urn conto maravilhoso, urn so
nho, ou uma "viagem" em sonho, perfeitamente enquadravel na visao surrealista, 
que o proprio autor designa de "Misterio Surrealista" e "Sabor longinquo de 
classicismo abra~ado ao surrealismo", une principio ao jim e a classe de 
surrealismo- puro, que aflora e caracteriza a narrativa" (17). Cheia de refe
rencias ao seu universo consciente e inconsciente, revela-se como que uma catarse 
da sua vida e da sua obra, onde as cenas sao sempre transcritas como "quadros". 
Tam bern as artes plasticas, que utilizaram este automatism a, Mir6, de Chirico, Chagall 
(de quem Segurado foi grande admirador), Matisse e Dali...procuraram no absurdo 
a operacionalidade de urn a nova realidade, a do sonho. 
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Pontuando recorda~6es, ironia, desconcerto e confusao (em muitas situa
~6es e comum o apelo aos sentidos, muitos dos quadros sugeridos alertam os 
sentidos antes de acontecerem ... ), esta situa~ao narrativa permite ao au tor saltar 
permanentemente no tempo e apresentar estados aparentemente contradit6rios 
entre o onfrico e a absoluta realidade de epis6dios da sua vida, como a referencia 
sincr6nica ao "Adolf Astoria em Nova Yorque .. "( on de Jorge Segurado esteve 
hospedado por ocasiao da Word's Traid Fair em 39) onde "Havia uma tomada 
etectrica para fazer a barba" tal como n' "a mansiio micenica" onde se en
contrava que " tinha todas as comodidades actuais". Cumpre-se, assim, a 
premissa cubista do espa~o- tempo, num jogo de tempo e espa~os que param e 
avan~am em simultaneidade. (18) 

Por vezes tambem e perdida essa referencia e o her6i, perde a no~ao do 
tempo, "o rel6gio para", "o silencio chega" e "um perfume despertou os 
sentidos, t{[ia ... um perfume classico, que lhe lembrou Cleopatra, Marco 
Antonio, Vitruvio e Mario Eloy!! ". (19) 

Gravura "Serra de Sintra", da autoria de Jorge Segurado ( 1963). 

Esta descri~ao e apelo aos sentidos antecede a chegada de Klheia, filha de 
Pitagoras e heroina desta narrac;ao. A este prop6sito afirma: 

"Agradeci-lhe com terna caricia de beijo. Falei-lhe da Terra Lusita· 
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na. Lembrei-lhe de Camoes e Nuno Gongalves e, confesso sinceramente nao 
lhe citeiD. Henrique nem o Gama, nem Cabral, nemMagalhiies, mas enalteci 
os genios do Fernando Pessoa e do Almada " (20) 

Esta certamente presente nesta afirma9ao a mitifica9ao da "Terra Lu
sitana" e de seus her6is, pontuada por uma impressao pessoal, ou seja, a sua 
predilec9ao por dois de seus grandes genios, Pessoa e Almada, que considera 
como verdadeiros mitos a par de Cam6es e Nuno Gon9alves. Encontramos 
aqui, de novo, referencia ao universe biografico de Jorge Segurado, de encontro 
ao que vimos afirmando. 

As obras com o Sonho por fundamento transportam o espectador ate ao 
mundo dos sinais enigmaticos, transformam-no numa Alice a procura do mundo 
da Maravilha!! E urn pouco este sentido do "Silencio da Esfera". 

No sentido classico ha urn crescendo teatral. 0 climax nao e a cena 
tragica mas o atingir o estado de Sonho. 0 sentido de Jorge Segurado eo da 
coexistencia de do is lados, o Real eo das Ideias; para ele o Sonho e a Realidade 
tern urn sentido Plat6nico . 0 sentido teatral desta obra sera tambem o sentido 
teatral do jogo de for9as entre a dupla realidade- representa9ao que e, finalmente, 
o sentido da vida, como o decorrer de urn grande espectaculo, no qual Jorge Segu
rado, au tor do con to, e simultaneamente espectador e actor, na sua heteronomia de 
contador da hist6ria e escritor cl<issico. 

"Por vezes a obra parece pintura e atinge deslumbramento como espec
tticulo raro, de rara expectativa teatral, ate atingir a certeza de belo sonho". (21) 

Esquisso para o auto-retrato 
"Eureka", da autoria de Jorge 

Segurado ( 1976). 
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quela especial gra9a, a congenita, a divina! ... " o caminhante insatisfeito" 
"o que talvez procure o "Nada"". (22) 

Estas duas revelag6es apresentam-nos os dois intervenientes principais 
desta hist6ria, transmitindo-nos a nogao da fragilidade da condigao humana 
por contraponto aos val ores imutaveis do cosmos e da propria natureza. 

Na verdade, esta e tambem a hist6ria de uma viagem, no sentido iniciatico, 
da perseguigao da Geometria enquanto procura do segredo da Beleza ( o au tor 
assume-se como "eterno errante, peregrina da beleza ") (23), a descoberta da 
Arquitectura, o Cubo- fortaleza de Pitagoras. A Beleza eo Santo Graal que perse
gue Marcus Juliano, ou seja, Jorge Segurado ... 

"0 seu viver esta matematicamente certo tal como o trwngulo equilatero 
esta perante a Miie Esfera em abrm;o de todos os mitenios" (24) 

A importancia atribufda por Jorge Segurado a "Divina Geometria" tanto e 
deduzivel do contexto desta narrativa quanto, no seu poema "Crepusculo" que 
termina: 

"No Universo o Tempo voara e a Divina Geometria nas miios de Deus 
continuara". (25) 

Sobre o culto da geometria como explicagao de todas as coisa, dizia a 
seita pitag6rica: "0 Numero e a Geometria siio tudo" ou ainda "Que ninguem 
aqui entre se niio e geometra!". A "Divina Geometria" e, claramente uma 
metafora da Ordem Universal. 

Segundo Kepler, o "Deus - Geometra" estabelecera a correspondencia 
entre os cinco corpos e as distancias entre as 6rbitas planeHirias e, segundo a 
cosmologia pitag6rico - crista Deus e o arquitecto supremo da ordem c6smica, da 
geometria perfeita, e esta e eterna como o espirito de Deus e por isso Divina como 
este, ja existia antes da criagao e de Deus e foi ela que lhe deu os prot6tipos para 
a criagao do mundo. 

Esta teoria e supostamente originaria nas doutrinas secretas do antigo Egip
to, que passam a concepgao Plat6nica atraves do testamento da seita Pitag6rica 
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Desenho a esferografica, "Busto" , da 
autoria de Jorge Segurado (1984). 

Acreditavam que as partfculas mais fnfimas do 
universo eram formadas por triangulos rectangu
los, que por sua vez originavam os cinco corpos 
regulares e os cinco elementos. 

Dos quatro capftulos desta narrativa desta
ca-se aquele que o au tor intitula de "Esfera", cla
ra alusao aos ideais pitag6ricos, on de encontramos 
estas afirmac;6es: 

"0 racionalismo da proporflio estatica 
do derradeiro andar era evidente e provava 
bem a mestria do arquitecto" (26), uma refe
rencia clara a Pit<'igoras. 

"Porem, no tramo central sob misteriosa 
luz como de sonhado ceu, sobre triangular base, 

equilateral de puro oiro, erguia-se a laia de milagre estatico a mais bela Esfe
ra de vidro que se possa imaginar" (27). 0 solido pitag6rico materializa-se e 
surge-nos como urn ser descrito da seguinte forma: "A Mae de todas as figuras 
geometricas" e ainda: "do silencio que envolvia a pureza da sua forma na 
descober ta de Pitagoras" (28). 0 silencio personifica esta figura geometrica, as
sumindo urn valor de destaque na narrativa, situac;ao que conduz o lei tor ao enigma 
do entendimento e a expectativa sobre os segredos que esta encerra, afirmando: 

"A Esfera manter-se-a eternamente quista porque Pitagoras conseguiu 
com seu muito saber descobrir e frxar eternamente a vertical mestra ... ligando-a 
ao centro da Terra aquela forfa chamada gravidade" , "Pitagoras fora arqui
tecto, planeara tudo num admiravel rigor geometrico" (28) 

0 Sol e a Lua, grandes objectos do mundo natural, assumem urn valor 
espiritual muito especial nesta narrativa, pois sao dois constantes guias do 
lei tor ao Iongo da hist6ria. 

0 Sol, astra rei, eo grande guia em todo o percurso ate ao encontro com a 
Arquitectura, ou seja, a casa do grande Pitagoras, conotando-se tambem com a 
grande via do conhecimento. E mutavel, pois ora brilha ora se obscurece, marcan-
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do as sucess6es das cenas, ou seja transformando-se no grande foco do cem'irio. 

Quando o Sol se esconde surge "a luz prateada da Lua" que se dilui 
com a figura da herofna misteriosa Klheia - "Tanto a mulher como o animal 
recebiam luz prateada como de luar" (29). A presen<;a e for<;a destes dois 
planetas no conto, apresentam nao s6 coincidencias com a simbologia 
alquimica mfstica, como tambem, recordam a gravura "Serra de Sintra", que 
Jorge Segurado ''fabricou" em 1963. (foto 8) Nesta gravura, o Sol e a Lua 
"protegem" a serra de Sintra, representada com a indica<;ao dos seus locais 
sagrados. 

A Serra de Sintra, ou o monte da Lua, corresponde, no imaginario e na 
tradi<;ao, ao mito da Terra Oca, ou a entrada do mundo subterraneo, local 
sagrado. Segundo a tradi<;ao, nas entranhas da Mae Terra, os metais basicos 
maturam ate atingirem a perfei<;ao, o Sole o espirito imutavel, o ouro imaterial, 
a Lua, prata, elemento feminino, espfrito mutavel e espelho do Sol. 

Tambem Francisco de Holanda representou o templo do Sol e da Lua 
(de adora<;ao paga), que tera existido junto a foz do Rio das Ma<;as, na sua 
obra a "Fabrica que Falece ... ". 

Este tratadista e arquitecto, em "De Aetibus Mundi Imagines "( obra 
editada por Jorge Segurado em 1983), apresenta varias tabuas de inspira<;ao 
neoplatonica, em alguns casos conota<;6es simb6lico- esotericas, como as ima
gens do universo representadas atraves do simbolismo de varios cones inver
tides envoltos de fogo, semelhante as vis6es de Dante. 

"Si!encio daEsfera" foi o ultimo escrito de Marcus Juliano, mas tambem 
o foi de Jorge Segurado. A sua elabora<;ao durou urn mes segundo as datas do 
au tor, e foi precisamente escrito na casa que possufa no Rodfzio, de on de tam bern 
desenhou a gravura de Sintra. 

Marcus Juliano eo peregrina, o viajante, Jorge Segurado, no prefacio, eo 
contador da hist6ria e referenda a liga<;ao desta obra a outra sua obra anterior 
"Mentiras Barbaras". Marcus Juliano e o pseud6nimo que este autor adoptou 
em outras obras suas de fic<;ao, realizadas ap6s a decada de 60, como "Camafeu 
e Horas Mortas" e "Destino Roubado". 
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Neste ensaio, e de forma particular, Marcus Juliano eo seu alter- ego, ou 
seja seu heter6nimo. E como que uma desmultiplica~ao interior, que se estende ao 
estado de alma. Tambem no seu auto retrato "Eureka", datado de 1976, (foto 9) 
este se representa com urn chapeu de aba redonda, semelhante aos usados em 
quinhentos, ou seja, na epoca de Francisco de Rolanda e Miguel Angelo. 

Por outro lado, Marcus Juliano sendo uma figura ch1ssica, reassume 
esta criac;:ao mental, entroncada no proprio surrealismo, ou simplesmente estado 
de Sonho, assumido ao longo de toda a obra de "Silencio da Esfera", pois o 
leitor esta sempre confrontado como fim da historia, a "urn estalar de dedos", 
ou "urn passo de magia", como realmente acontece, pois o fim desta narrativa 
surge quando o proprio contador da hist6ria acorda. 

Como ja se referiu, Jorge Segurado e, ao longo da historia de "Silencio da 
Esfera", Marcus Juliano, o escritor classico que admirava, por quem declara urn 
entendimento de ideias unico, e que de alguma forma identifica com o proprio 
Francisco de Rolanda. No en tanto, no prefacio, Jorge Segurado auto apelida-se de 
"desenhista- debuchista", executante das ideias de Marcus Juliano. A este pro
posito revela o seguinte: 

"Marcus Juliano so me lia trabalhos seus quando desejava a minha 
colaborafiio de desenho" ... "Ouvi-lo era meio caminho andado para os 
meus debuchos" (30) 

Independentemente desta questao, " Silencio da Esfera" esta repleto 
de referencias subterraneas do proprio Jorge Segurado a sua obra, convicc;:6es e 
directrizes inconscientes, ou conscientes (?) reveladas de urn a forma que pode
mos considerar hermetica. 

E ainda no pre facio que podemos encontrar elementos definidores da pro
pria estrutura te6rica do pensamento arquitectonico de Jorge Segurado como re
ferencias a "Estetica Positiva "e "Estetica Negativa"- "Bom Gosto" e "Mau 
Gosto". Esta questao, com origem nas ideias de Perrault ( classicista que atraves 
dos seus antagonismos com a Academia de Beaux -Arts Francesa trouxe para a 
Teoria da Arquitectura os conceitos de beleza positiva e arbitraria o conceito de 
Gosto na estetica classica, que estiveram na origem da "Arquitectura Falante"( as 
referencias a esfera e cubo estao nesta linha ... )), define uma formac;:ao positivista 
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e racional dentro da formac;ao e opc;ao chissica deste au tor. 

A prop6sito da natureza racional e classica de Jorge Segurado julga-se 
oportuno transcrever a sua propria opiniao assumida numa entrevista de 1990: 

"criei uma base neo- classica para mim quase sem dar por isso" ... "criei 
um espirito severo comigo proprio, com aquilo que eu tra~ava, justamente 
com o racionalismo dos arquitectos modernos" (31) 

Sera este o mesmo espfrito de clareza que Almada viu nos gregos e que 
o fez atingir o cubismo nas artes, atraves do classicismo? 

0 desenho nunca representou, para Segurado, fonte de subsistencia, mas foi 
sim urn modo de perscrutar o seu interior e comunicar. Fortemente imbufdo do 
espfrito do seu grupo de juventude (Brasileira, Galeria U.P.), cremos ter apenas 
realizado uma (mica exposic;ao dos seus desenhos, na Galeria do Diario de Notfci
as, em 1983. 

Os desenhos de Jorge Segurado, muito pouco conhecidos, sao de uma 
qualidade excepcional e apresentam obviamente analogias com a estrutura ge
ometrica cubista, onde, simultaneamente, sfmbolo e sonho se cruzam para dar 
lugar a universos de cariz grafico, na sua maioria a volta de temas fantasticos 
(foto 10). Alias, a estrutura dos seus desenhos e curiosamente semelhante a da 
sua escrita de ficc;ao. 

Perfilando-se numa estrutura ideol6gico- te6rica identica a de Almada (re
forc;ada com a redescoberta da ordem classica no pensamento pitag6rico ), apre
senta tambem influencia do grupo surrealista da Presenc;a. 

E curiosa notar que, tendo Jorge Segurado, em termos mentais, desenvolvi
do uma estrutura mental que quebrou a "caixa" e entendeu o interseccionismo 
espac;o -tempo, porque nao o fez na arquitectura, sendo ele dos poucos arquitec
tos portugueses que estiveram na Alemanha e na Rolanda e contactando e conhe
cendo aquila que foi a produc;ao da arte e da arquitectura moderna dos anos 30? 

Ele foi, na verdade, urn amante do Classicismo e da Arquitectura Grega na 
sua lic;ao de despojamento e essencialidade, das suas directrizes te6ricas e do 
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Modulo (32), da mesma forma que Le Corbusier buscou a renovac;ao da arquitec
tura moderna e alicerc;ou as suas directrizes te6ricas no Classicismo e na renova
c;ao da Regra de Ouro para a contemporaneidade. 

Trilhar os caminhos do Classicismo Renovado com rafzes na gerac;ao 
de 20, em Portugal nao e facil. No entanto, ao estabelecermos alguns elos de 
ligac;ao entre a Arquitectura e as Artes (Literatura e Artes Plasticas essencial
mente ), poder-se-a, pelo me nos, encontrar urn fio condutor na genese do 
modernismo portugues, ou talvez uma coerencia aparentemente desaparecida 
na inflexao dos anos quarenta em Portugal, sob o tradicionalismo e a aura 
mftica do Novo Regime. Pelo menos a coerencia de homens e artistas com 
uma estrutura te6rica propria, que neste caso de paralelismo reaparece no finais 
de carreira quer da obra plastica de Almada "Come9ar" ( 1968-69) quer na 
obra de ficc;ao "Silencio da Esfera"(1984), o ultimo escrito de Jorge Segurado. 

0 estabelecimento desta analogia sera valido se entendermos a posic;ao 
chave de Almada no grupo da Brasileira do Chiado e a sua influencia no seu 
cfrculo restrito. 

N a verdade, o indivfduo pertence em parte ao mundo que o rodeia, noutra as 
mem6rias e referencias que traz em si, mas pode ainda ser encontrado nos amigos 
e pessoas do seu meio com quem partilhou ideias. Uma forma de entender a obra de 
Jorge Segurado pode ser atraves daquilo que aqueles com quem se identificou afir
maram ou escreveram e que de alguma forma se pode identificar na sua obra. 

Por outre lado, a sua obra completa nao pode ser s6 analisada sob o prisma 
da arquitectura, ja que o ambito literario e artfstico nao se podem considerar de 
menor importancia neste caso. 

Esta versatilidade, alias comum aos homens desta gerac;ao, de arquitectos -
artistas e/ou de artistas tocando varias formas de expressao, como as artes plasticas 
e a literatura, (como foi o caso par exemplo de Almada e Jorge Segur ado) e urn a 
vantagem, se estabelecermos cruzamentos para entender o que lhe ia na "alma". 

Esta vantagem sera ainda maier no caso dos arquitectos e das suas obras, 
pois de alguma forma foram limitados pelo exercfcio material da arquitectura, com 
todas as limitac;6es socio - econ6micas que estas acarretam. 
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NOT AS 

1. FERREIRA, Fatima, e ALMEIDA, Pedro Vieira de, <<Jorge Segurado: Arquitecto do Modernis
mo em Portugal>>, in lorna! dos Arquitectos, 79, 1989. 

2. Esp6lio documental de Jorge Segura do. 0 ponto da Bahiitte, tra<_;ado sabre o qual Almada executou 
uma pintura em 1957, descreve-o o pintor Lima de Freitas na sua obra intitulada "Almada e o 
nwnero" como a razao da divisao do cfrculo em sete partes com a razao 9/10 Nesta mesma obra 
faz equivaler esta quadra popular que Mossel encontrou no folclore e que identificou como a 
matriz da loja de Estrasburgo, ao ditado portugues "pintar o sete". A este prop6sito afirma o 
pin tor Lima de Freitas "Vim a saber mais tarde que o ponto que achara em tiio memoravel hora 
possufa um velho nome, e que se chamava "ol/w de peixe". 

3. Tern interesse documental transcrever, que as outras presen<_;as desse dia e provavelmente, dessa 
tertulia que constam do documento eram, para alem do escritor, dramaturgo e cineasta Jose Lopez 
Rubio, e evidentemente Jorge Segurado, Jose Luis Duran de Cote arquitecto, Xono pintor, Jose 
Maria Rivas Eulate arquitecto, Jose Lozano arquitecto, Yo-Eugarte escritor, Rodriguez Suarez 
arquitecto, M.Sanchez Areas arquitecto, Fernando Acheverria arquitecto. 
Deste grupo Luis Ia Casa e Lopez Rubio visitaram Lisboa em 1930, onde foram acolhidos por, 
Segura doe seus amigos e companheiros Carlos Ramose Adelino Nunes 

4. Esp6lio documental de Jorge Segurado 
5. Ghyka, Matila C. Estetica de las proporciones en La naturaleza y en las artes. Barcelona, Ed. 

Poseidon, ,1983. 
6. Gon<;alves, Rui M~rio, Duplo Retrato in Catdlogo da Exposir;iio SarahAffonso elose de Almada 

Negreiros ,1996. 
7. No documento que Almada publicou em 50 sabre "A Chave ... " do misterio dos paineis de S,Vicente, 

desenvolve a rela<;iio sagrada 9/10 atraves da demonstra<_;ao geometrica da sobreposi<;ao de urn 
rectangulo, circulo e estrela de cinco pontas, em que a rela<_;ao do !ado maior do rectangulo com a sua 
diagonal e de 9/10 bern como a do !ado do pentagrama paralelo ao !ado do hexagrama no mesmo 
circulo. 
Esta rela<;iio, o TELEON ou regra unica da Cultura Universal, eo "theleon" plat6nico, sera grafi
camente demonstrada na sua ultima obra, "Comefar" (Gulbenkian), embora o seu processo de 
matura<_;iio se tenha iniciado no ensaio "Milo - Alegoria e Simbolo" conferencia proferida em 
1948, que atraves da (visao da hist6ria de Homero, se propunha entender a dimensao mitica da 
Hist6ria de Portugal). 

8. op. cit. 
9. FERREIRA, Fatima, e ALMEIDA, Pedro Vieira de, «Jorge Segurado: arquitecto do Modernismo 

em Portugal>>, in lorna! dos Arquitectos, 79, 1989. 
10. Manuscrito datado de 1984, Lisboa, intitulado "Silencio da Esfera", da autoria de Jorge Segurado 
11. R. Fludd, Utrusque cosmi, vol III, Oppenheim, 1619 
12. Manuscrito datado de 1984, Lis boa, intitulado "Silencio da Esfera", da autoria de Jorge Segurado 
13 a 17. op. cit. 
18. A base desta heteronomia e o cubismo, a desmultifaceta<_;ao da realidade e da personalidade. 
Marcus Juliano e o eu ch\ssico de Jorge Segurado. 
0 cubismo trata a corporiedade dos sinais, ao mesmo tempo que procur·a estabelecer analogias 

formais entre o modelo e objectos reais. A bse deste processo e obviamente a caricatura (a cabe<;a 
de touro de Picasso feita com volante de bicicleta). 
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Jean-Paul Sartre disse que o poeta trata as palavras como se fossem coisas, o mesmo sera o processo 
do cubismo sintetico atraves da coisifica«iio do elemento fundamental da linguagem cubista, plano, 
essa passagem faz-se a partir de 1911, e sera a parte que se indexan1 aos processos mentais da 
arquitectura. Ora nao ha neste periodo em Portugal uma produ«iiO plastica cubista, mas so na 
segunda gera«ao modernista em Portugal podemos encontrar a decomposi«ao de pianos e volumes 
sem o conceito de simetria, como urn espelho. 

19 a 30. op. cit. 
31. in FERREIRA, Fatima, e ALMEIDA, Pedro Vieira de, «Jorge Segurado: arquitecto do Moder

nismo em Portugal», in Jornal dos Arquitectos, 79, 1989. 
Nesta entrevista afirmou que a sua arquitectura, foi "'moderna" no sentido do "despojamento das 

"hortalifas" (fase dos anos 30/40, Liceu Filipa, Casa da Maeda, Misericordia das Caldas da 
Rainha. sobre a estrutura da sua obra. Admirador de Otto Wagner (in prefacio da obra "A Igreja 
de S. Joao de Moura"), e lei tor de Ruskin e Durand " ... ou o Paralelo dos Ediflcios. Esse livro 
para mim foi importanttssimo, Jiz imensos decalques, eu e o Telmo, de plantas, de estudos 
varios, quer dizer, tivemos uma bagagem cltissica, aquila que teoricamente 110s podia ser dado 
na Hist6ria da Arquitectura ... " op.cit 

32. 0 modulo e frequentemente referido nas memorias descritivas dos projectos deste arquitecto, e 
tambem o refere a proposito da sua obra da Casa da Maeda, na entrevista a Revista dos Arquitec
tos em 1989 "A Casada Maeda tern urn modulo basilar de Sm, com variantes e nulltiplos eviden
ternente .... ". 

A este proposito tambem refere a respeito da casa de Pitagoras em "Silencio da Esfera" ... " Num 
relance avaliei o modulo e o sistema arquitect6nico" 
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