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Resumo 

CASA CONRADO: CEM ANOS DO VITRAL BRASILEIRO 

0 trabalho conta a hist6ria do atelie pioneiro no fabricac;ao do vitral 

no Brasil, a Coso Conrado, e registra esta atividade essencialmente 

artesanal, que se encontra em processo de extinc;ao. 

Em 1874 chega a Sao Paulo o artesao Conrado Sorgenicht, vindo do 

Renania cat61ica, Alemanha. Abre uma pequena oficina onde oferece 

servic;os de pintura de ornamentos, tapec;aria e colocac;ao de vidros para 

vidrac;as. Sao Paulo cresce, a clientela aumenta e o atelie comec;a a criar 

tambem vitrais. 

Em 1889, e fundada a Coso Conrado, que desenvolveu a atividade do 

vitral, criando mais de 600 obras espalhadas por todo o Brasil, 144 

registradas neste frabalho . Em cem anos de atividade, o atelie viveu dois 

perTodos aureos, aproximadamente de 1920 a 35, e de 1950 a 65, 

quando foram feitos os vitrais mais interessantes. Foi selecionado um 

grupo representativo de obras, ressaltando aspectos relevantes em coda 

vitral, como sua implantac;ao no conjunto arquitetonico e aproximac;oes 

com a pintura, apontando as principais parcerias dos vitralistas com 

arquitetos e artistas em coda epoca. A analise destas informac;oes permite 

o entendimento do artesania do vitral no sentido mais amplo, de como 
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ela se deu no Brasil, e mais especificamente, como foi feita no atelie Coso 

Conrado. 

Ao final explico de forma clara e simples, como se faz urn vitral em 

todas as etapas de sua cria~ao. Apresento uma lista de obras, com 

alguns dodos levantados e confirmados sobre coda uma, e tres conjuntos 

de vitrais com o fichamento completo, o embriao de urn Catalogo Geral do 

Coso Conrado. Este trabalho tambem devera apoiar solicita~oes de 

tombamento das principais realiza~oes ao Patrimonio Hist6rico e Artistico, 

e contribuir para que este cuidado tambem seja estendido aos conjuntos 

arquitetonicos onde o vitral esta implantado. 



Summary 

CASA CONRADO: THE HUNDRED YEARS OF 

BRASILIAN STAINED GLASS 

14 

This work tells the story of pioneer studio of stained glass windows in 

Brazil, Coso Conrado, and registers this essentially manual activity, which 

is coming to an end. 

In 1874, the artisan Conrado Sorgenicht, from the Catholic RhineValley, 

Germany, arrives in sao Paulo. He opens a small studio, where he offers 

his services in ornamental painting, tapestry and window glass placement. 

As sao Paulo grows, the number of his customers also grows, and he 

begins to create stained glass windows. 

In 1889, Coso Conrado is founded, and it developed stained glass 

production in about 600 works all over Brazil, 144 of which I've catalogated 

for this work. In one hundred years the studio has had two golden periods, 

approximately from 1920 to 1935, and from 1950 to 1965, when the most 

interesting stained glass windows were made. Here a representative 

number of such works has been selected. The relevant aspects in each 

work, as well as its place in architetonic complex and painting, and the 

partnership between stained glass artisans, architects and painters in the 

different periods have been pointed out. The analysis of all this information 
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leads to an understanding of stained glass window craft in a broader 

sense, as it took place in Brazil, and, more specifically, in Coso Conrado. 

At the end, a clear and simple explanation of the different phases of 

the creation of a stained glass window is given. A list of works with some 

confirmed data about each of them and three groups of stained glass 

windows with their complete catalogue, the first items of a General 

Catalogue of Coso Conrado are also included. This research will also 

support the request for registering and safeguarding the principal works to 

the Historical and Artistic Patrimony and contribute that the same care 

should be given to the present architetonic complexes that present stained 

glass windows. 
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Resume 

CASA CONRADO : UN SIECLE DES VITRAUX AU BRESIL 

l'etude pn§sente l'histoire de Ia "Casa Conrado", !'atelier pionnier de 

Ia fabrication du vitral an Bresil et enregistre cette activite essentiellement 

artisanale qui est vie d'extinction. 

De Ia Rhenanie catholique, Allemagne, arrive a Sao Paulo, en 1874, 

!'artisan Conrado Sorgenicht. II inaugure un tout petit atelier ou il se met a 

meme de travailler soit en peinture d'ornaments, soit en tapisserie et 

placement de verres en vitrages . sao Paulo grandif, Ia clientele augmente 

et, simultainement, I' atelier ce lance dans Ia creation des vitraux. 

La Casa Conrado fondee en 1889 developpe l'activite du vitrail et 

donne lieu plus de 600 oeuvres repandues par tout le Bresil, de quelles 

144 son catalogues dans cette dissertation. l'atelier a en deux periodes 

d'apogee en ses cent ans d'activite, environ de 1920 a 1935 et de 1950 a 

1965, epoque que on surgissent les vitraux les plus interessants. 

Nous avons choisi une collection representative de travaux qui 

rehausse les aspects notoires de chaque vitrail, tels quels son implantation 

dans l'emsemble architectonique et sa proximite d'avec Ia peinture, 

designant ainsi les principales associations des artisans an vitrail avec les 

architectes et les artistes de chaque epoque. L'analyse des ces 
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informations permet Ia compreension de l'artisanat du vitrail dans sa plus 

large acception, tout comme le procede de son deroulement an Bresil, 

notamment a I' atelier de Ia "Casa Conrado". 

Pour terminer, j'explique, claire et simplement, Ia facture d'un vitrail et 

toutes les etapes de sa creation. Je propose une liste d'ouvres ou se 

trouvent certaines donnees prises et confirmees sur chacune d'elles trois 

ensembles de vitraux et leur fichier complet, en realito l'embryon d'un 

Catalogue General de Ia ·casa Conrado". Cette etude devra appuyer sans 

doute, aussi, le demandes d'inventaire des principales realisations au 

Patrimoine Historique et Artistique et contribuer, de Ia sorte, a que les 

emsembles orchitectoniques on le vitral est implante joniscent de meme. 
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INTRODUc;Ao 

Escolhi o vitral como tema para minha pesquisa movida pelo desejo 

de registrar uma atividade essencialmente artesanal, que se encontra em 

processo de extin~ao. E uma paixoo multo antigo, fundamentada no 

convivencia que tive com o vidro desde a infancia, quando, bern pequena, 

freqOentava o atelie de vitrais e ceramica de meu avo, Conrado 

Sorgenicht, brincando de pintar com os artesoos que ali trabalhavam. 

Falencia, rompimento familiar, distancia. Longo espa~o de tempo depois, 

quase 15 anos, a vontade de recuperar estes la~os me levou bater a porta 

do atelie e oferecer meus prestimos como fotografa. Entoo comecei a 

fotografar os vitrais, conforme as indica~oes de meu avo, que utilizava as 

fotos para registrar seu trabalho e mostra-lo aos novos clientes. Fui 

fotografando tambem vitrais inacabados, sendo fabricados, colocados, e 

atraves destas imagens reconstrui o atelie. Longo percurso de resgate ate 

chegar o tempo de escrever. 

Meu primeiro passo, ao contrario do que convem a uma disserta~ao 

de mestrado, foi urn esfor~o de distanciamento do objeto a ser estudado. 

Urn levantamento inicial me permitiu estimar urn total aproximado de 600 

obras; e ao Iongo do pesquisa confirmei 142 espalhadas pelo Brasil, 

sendo 56 na cidade de sao Paulo. No arquivo pessoal de Conrado 
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Sorgenicht encontrei uns poucos "cartoes· para vitrais, recortes de jornais 

e revistas, cartas, anota~oes de textos para palestras e muitas fotos. As 

informa~oes sobre as obras eram as mais dispares, com anota~oes 

desencontradas e fotos sem quaisquer anota~oo de data ou local. lnutil 

pesquisar em livros, pois os registros de nossa arte e arquitetura 

raramente citam especificamente os vitrais. Escolhi entoo urn grupo 

representativo de 12 obras, e passei a visita-las constantemente. No 

medida em que eu as ia observando, ia levantando hip6feses que 

pudessem estabelecer rela~oes entre os pr6prios vifrais, suas 

aproxima~oes com a pintura e sua implanta~oo no conjunto arquitetonico. 

Ai sim, a partir de leituras orientadas, de estudos de metodos utilizados 

em outras pesquisas no mesma area, fui revendo coda vifral. nve tambem 

o privilegio de fazer longas enfrevistas (todas gravadas) com o proprio 

Conrado Sorgenicht Ill no inicio do meu trabalho, pouco antes de seu 

falecimento em 1994. Entrevistei ex-funcionarios que muito contribuiram no 

confirma~oo de dodos e esclarecimentos tecnicos. 

0 trabalho que aqui apresenfo esfa disposto em ordem cronol6gica, 

se bern que muitas vezes seja preciso ampliar a visoo 

cinematograficamente, para enfender que muitas obras esfavam sendo 

feitas ao mesmo tempo. 
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Conto a hist6ria das tres gera~oes que fizeram este atelie de vitrais, 

desde a chegada ao Brasil do primeiro artesao e seu filho, vindos do 

Alemanha, como de seu neto, nascido aqui. Sao tres pessoas com o 

mesmo nome, e por isso enumerei: Conrado Sorgenicht I e o poi, Conrado 

Sorgenicht II seu filho, e Conrado Sorgenicht Ill seu neto. Procurei 

mencionar apenas as pessoas que tiveram uma rela~ao muito proxima 

com o trabalho do atelie e pudessem explicar esta trajet6ria tambem a 

partir de fatos transformadores do vida familiar. 

As obras foram escolhidas de maneira a que se possa observar um 

vitral de todos os seus lados. Muitas das caracteristicas apontadas sao 

comuns a diferentes vitrais, mas em coda um procurei ressaltar o aspecto 

mais relevante. 0 resultado deve ser baseado no cruzamento de todas 

estas informa~oes, e chegar ao entendimento do artesania do vitral no 

sentido mais amplo, de como ela se deu no Brasil e, mais 

especificamente, como foi feita no atelie Coso Conrado. Nos cern anos de 

atividade, o atelie teve dois periodos aureos, aproximadamente de 1920 a 

35, e de 1950 a 65, quando foram realizadas as obras mais interessantes. 

Tento situa-las no que diz respeito a suas rela~oes com a arquitetura 

brasileira e influencias do pintura, apontando as principais parcerias dos 

vitralistas com arquitetos e artistas em coda epoca. 
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Ao final, suplemento o texto tres com importantes referencias, que 

podem ser consultadas a qualquer momento durante a leitura do texto, 

para facilitar o entendimento. Na primeira explico de forma clara e 

simples, como se faz urn vitral em todas as suas etapas. Na segundo 

apresento uma lista de vitrais, com endere~os confirmados, e alguns 

dodos levantados sobre coda urn. Na terceira ha tres obras com uma ficha 

completa, nos moldes em que eu desejaria preencher para todas as 

obras. E na verdade o embriao de urn catalogo completo dos vitrais da 

Casa Conrado, que espero ainda realizar. 

56 depois de concluido, percebi que o texto inicia comentando urn 

vitral de igreja, e termina da mesma forma, o que remete d origem do 

caminho, percorrido nos tempos medievais, ao espa~o criado para o vitral 

pela arquitetura cisterciense, marco fundamental para a cidade europeia, 

e que continua a refletir em nossos conceitos sobre a luz. 0 raio c6smico 

divino, iluminando o sagrado, ainda alimenta nosso espirito, e certamente 

inspirou tantos anos de trabalho da Casa Conrado. 
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A CASA CONRADO 

Nos ultimas decades do seculo XIX, o Novo Continente seduzia 

muitos imigrantes europeus com a esperan<;a de conquistar um espa<;o de 

trabalho e uma vida melhor. No Brasil, a Aboli~;ao fez surgir a necessidade 

de substituir a mao-de-obra escrava no lavoura e no industria, e 

incenfivou-se a imigra~;ao europeia com promessas de ferras e reembolso 

para as despesas de viagem. Em 1878, o Sr. Antonio de Queiroz, o 

Visconde de Parnaiba, foi pessoalmente a Europa arregimenfar novos 

imigrantes, principalmente ifalianos, para o Brasil. Eles chegavam aqui, 

trabalhavam nos lavouras e freqOentemente se decepcionavam com a 

vida no campo, com os baixos salarios, com doen~;as como a febre 

amarela, e fugiam para as cidades. Sao Paulo, que naquela epoca era 

ainda um vilarejo, recebeu imigranfes e fazendeiros com suas families e 

come~;ou a acelerar seu desenvolvimento. 

Em 1874 chega ao Brasil o artesao Conrado Sorgenicht, natural de 

Cleve (1836), norte do Alemanha, atraido pelas novas oportunidades de 

frabalho e obedecendo a recomenda~;oes medicos de acomodar-se numo 

terra quente, para livrar-se de um forte reumatismo adquirido em luta no 
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guerra franco-prussiana. Conrado1
, sua esposa Josefina Burmann, os 

filhos Ema, Maria, Conrado (com 5 anos de idadel, e Josefina, 

acomodaram-se inicialmente na cidade litoranea de lguape, em sao 

Paulo. Em 1875, Conrado I ja restabelecera sua saOde e muda-se para a 

cidade de sao Paulo com a familia, onde nasceram mais dois filhos: 

Ricardo, e Julia. 

No interior do Estado os fazendeiros do cafe progrediam, dominando 

completamente o processo de aquisi~ao de novas terras para o plantio, 

colheita, transporte e comercializa~ao da safra. Muitos se tornaram 

tambem proprietaries de casas bancarias, para facilitar o acesso ao 

credito e criar estradas de ferro para o transporte do cafe. sao Paulo ia se 

caracterizando como centro economico do pais, assumindo uma posi~ao 

que ate o momento era principalmente da regiao nordeste. 

Conrado Sorgenicht I instala-se numa casa no rua Brigadeiro Rafael 

Tobias, n° 5, localizada entre os bairros da Luz e da Barra funda, onde 

abre uma pequena oficina. Num almanaque da epoca, foi possivel 

encontrar o anOncio: "CONRADO SORGENICHT - pinfor de casas e de letras, 

vidraceiro e tapezeiro, fingimentos de marmores e madeiras - decora~oes. 

Rua Brig. Raphael Tobias, 5 - Sao Paulo"21 vide ilustra~ao- pg. 24 I. Em seu 

1 
Enumerei as t~s gera~ que fizeram a Casa Conrado: Conrado Sorgenicht I • 1835-1901, 
Conrado Sorgenicht Filho II - 1869-1935, e Conrado Adalberto Sorgenicht Ill - 1902-1994, para 
facilitar o entendimento. 

2 Uma c6pia xerox deste anuncio foi encontrada no arquivo pessoal de Conrado Sorgenicht Ill com 
anota.,Oes no verso: "almanaque - 1885". 
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Conrado II e Olga (1895) Conrado Ill (1909) 
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atelie Conrado I trabalhava com diversas artes aplicadas a arquitetura, 

principalmente aquelas nas quais pudesse usar suas habilidades de 

pintor, como nos "fingimentos". Trata-se de imita~oes da textura estriada 

de uma superficie de marmore ou madeira, ou desenhos de frisas, 

ornatos e outros detalhes arquitetonicos, aplicadas sobre paredes de terra 

socada. Diz-se que dominava a tecnica do schablone3
, que utiliza 

mascaras para repetir determinado padroo, formando uma faixa com 

temas florais ou geometricos sequenciados, aplicada na parte superior 

das paredes infernos da casa. Estas faixas podiam ser posteriormente 

pintadas, ou ainda incrementadas com afrescos de paisagens.
4 

Tambem 

pintava letreiros, e fazia grava~ao de vidros a acido5 em placas de avisos 

comerciais, ou para aplicar em vidra~as, compondo com os vidros lisos. 

Nesta epoca come~ou a fazer alguns trabalhos com vidro colorido. 

adaptando sua experiencia europeia as condi~oes locais. 0 vidro incolor 

ja era fabricado por aqui, assim como alguns vidros verdes e ombares, 

3 A palavra schablone quer dizer padrtlo, rnod6/o, em alemAo. Esta maestna na utilizacAo da 
mascara certamente pesou na criacAo dos primeiros vitrais, contorme veremos 

4 A respeito dessas pinturas, tambem usadas fartamente nos casar6es das fazendas 
coloniais: .. ."Em certos exemplos o fingimento atingia o absurdo: pintavam-se motivos 
arquitetOnicos greco-romanos - pilastras, arquHraves, colunatas, frisos etc. - com perteicAo de 
perspective e sombreamento, sugerindo uma ambientacAo neo-cliissica jamais realiziivel com 
as tecnicas e materiais disponfveis no local. Em outros, pintavam-se janelas nas parades, com 
vistas sabre ambientes do Rio de Janeiro ou de Europa, sugerindo um exterior longfnquo, 
certamente diverso do real. das senzalas, escravos e terreiros de servi~."REIS 

FILHO,N.G.Quadro da arquitetura no Brasii.SAo Paulo.Perspectiva, 1995,pg.134. 
5 

Para compreender a tecnica de gravacAo do vidro a acido, consuHe nota de rodape n•14, pg 6 
desta pesquisa, onde explico a tecnica do pi~. 
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mas o colorido de boa qualidade, exigia a importa\CiO de lominas de vidro 

da Europa6
. 

No inicio de suas atividades no Brasil, Conrado trabalhava sozinho, 

realizando todas as etapas do processo artesanal de fabricac;ao do vitral. 

Seu filho primogenito, Conrado Sorgenicht II, cedo demonstrou bastante 

interesse em seguir o offcio do pai. Era muito habilidoso no fazer 

artesanal e criativo no desenho e no pintura; ainda adolescente realizava 

pequenos trabalhos no atelie ( aproximadamente 1884-89 ). Suas irmas 

Maria, Ema e Josefina lecionavam no Kindergarten, o jardim do infoncia 

da Escola Alema de Sao Paulo7
• 

Aos poucos. Conrado Sorgenicht I foi se afirmando e sendo 

reconhecido como um bom artesao. A cidade de Sao Paulo crescia com a 

chegada das familias dos ricos fazendeiros de cafe, que se deslocavam 

para a capital buscando um modus vivendi mais condizente com seu novo 

status social. A elite nascente desejava reafirmar seu carater aristocratico 

diante da popula\OO pelo 

•culto as otividades materiais e espirituais das metropoles 

europeias. lmportavam tais valores por meio de livros, objetos 

6 "Nas raras fabricas de vidro da epoca, a produ~o prosseguia na base do sopro, processo 
milenar que inova¢65 tecnicas pouco mudaram e as pecas eram fabricadas uma a uma, 
metodo em que s6 a aplica~o do operario ao trabalho garantia a qualidade do produto. Entre as 
fabricas de entAo destacavam-se a Esberard, fundada em 1882 no Rio de Janeiro, e ativa ate 
1940 e a Santa Marina, em SAo Paulo, fundada em 1895 e hoje urn dos grandes grupos 
industriais do pais."- Sandroni, C., 0 vidro no BrasU, Metavideo produ¢es, S.P., 1989) 

7 KOSERITZ, C.V., lmagens do Brasil. 
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de /uxo, mod a_ habitos culinarios e generos alimentfcios ... .Paris 

era a capital do espfrito e a lnglaterra apresentava o que havia 

de mais avanrado na tecnologia.s. 

A demanda de servh;:os decorativos crescia rapidamente, o que levou 

a amplia~ao do atelie. A oferta de mao-de-obra aumenta bastante com a 

Aboli~ao do escravatura e tambem com as novas levas de imigrantes 

europeus, que vinham atraidos pelo florescimento do cultura do cafe, 

pelos estimulos do governo e tambem pelo clima ameno. Conrado I 

contrata entao empregados, sempre ensinando e treinando seus 

assistentes9
• 0 atelie cresce e necessita um espa~o maior. A familia 

Sorgenicht permanece morando no rua Brigadeiro Raphael Tobias, mas o 

atelie se instala num grande barracao localizado a rua do Triumpho, n°10, 

no Belenzinho. Esta mudan~a representou o marco inicial do Coso 

Conrado, pois Conrado Sorgenicht I ira sempre apresenta-la, em folhetos 

publicitarios e anota~oes pessoais: Coso Conrado- fundada em 1889. 

8 
PRADO, M.C.H., "Uma Familia Paulista" in EXPOSIQAO VILA PENTEADO, USP,Siio Paulo, 

1976. 
9 Nesta epoca ja existia a "Sociedade Propagadora da lnstruc;lio Popular', instalada em 1873, que 

visava Cliar uma escola profissinoalizan1e para atender as necessidades de mlio-de-obra 
especializada do crescen1e cen1ro industrial paulistano. Em 1882, in1roduz no currfculo os 
cursos profissionalizan1es e muda seu nome para Uceu de Artes e Oficios, que man1em ate 
hoje. As rala¢es da Casa Conrado com o L.A.O. serlio de proximidade ou distanciamen1o 
conforme a ocasilio, mas Conrado Sorgenicht Ill afirmou, em depoimen1o a autora, que sempre 
precisou, assim como seu pai e seu avO, ensinar o oflcio a seus empregados, pols o vitral exige 
uma artesania muito especializada. 
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A Coso Conrado sempre ofereceu diversos servi~os de decora~ao, e 

chegou a lan~ar algumas series de objetos utilitarios, conforme veremos. 

Mas o que a tornou conhecida foi a excelencia de seus vitrais. A que 

razoes isto se deve? sao muitas, algumas de ordem pratica e economicas, 

outras esteticas e ate espirituais. 

A familia Sorgenicht viveu no regiao do Renania do Norte, uma regiao 

catolica, com muitas catedrais do periodo alto-gotico.Conrado Sorgenicht I 

freqOentou estas catedrais ate os 39 anos, quando veio ao Brasil. Ele ja 

trabalhava com pinturas de afrescos e vitrais, nao exclusivamente para 

igrejas, mas sua forma~ao religiosa se deu nestes templos, onde o 

ambiente era propicio a introspe~ao, onde do iuz diurna era filtrada por 

grandes vitrais. As ideias de representa~ao de Deus no materializa~ao do 

luz colorida do vitral no interior das igrejas estavam impregnadas no 

memoria cultural deste artesao. 

Um europeu recem-chegado, certamente comunicava-se melhor com 

sua propria comunidade. E foi num reduto tradicional do comunidade 

olema estabelecida em Sao Paulo no tim do seculo passado, que localizei 

o vitral mais antigo feito pela Coso Conrado: o do Primeira lgreja luterana, 

no av. Rio Branco, n°33, centro de sao Paulo. Considero o mais antigo que 

encontrei nesta pesquisa, feito muito provavelmente em 1889 e em boas 

condi~oes de conserva~ao, mas nao pretendo afirmar que este seja o 



29 

primeiro vitral realizado pela Casa Conrado. Trata-se de uma rosacea de 

aproximadamente 3,5m de diometro, com seu rendilhado (de alvenarial 

formando uma flor, um circulo no centro e oito petalas ao seu redor. Esta 

rosacea esta localizada a 4,5m de altura do chao, na parede lateral 

direita da igreja, "protegida" de certa forma, por um predio enorme 

construido ao lado, mantendo apenas um estreito corredor (4ml, o que no 

entanto nco o priva do luz diurna. Esta localizac;ao certamente contribuiu 

para sua conservac;ao ate os dias de hoje. Ha uma placa de bronze 

datando a construc;ao e consagrac;ao do igreja em 1889
10

• Em consulta a 

freqOentadores da igreja, afirma-se que esta rosacea e alguns 

rendilhados quadril6bolos menores na fachada frontal, sao do epoca de 

sua construc;ao. Em um antigo folheto de propaganda do Casa Conrado, 

provavelmente feito entre 1910 e 1511
, aparece entre os exemplos de vitrais 

realizados uma "Egreja protestante allema". No mesma igreja existem 

outros vitrais mais recentes, assinados Coso Conrado, e datados de 195112
; 

sao duos grandes janelas ogivais, encimadas por duos rosaceas 

menores, e seis pequenas janelas ogivais, que ficam embaixo da grande 

e antigo rosacea que estamos analisando. Nesta igreja, entre os vitrais 

10 A data de consagra~o da igreja, n!io determina necessariamente a data dos vitrais, que muitas 
vezes foram colocados depois da igreja pronta e inaugurada. Mas neste caso, existem outros 
indicios que podem legitimar a antiguidade destes vitrais, conforme veremos. 

11 A data provavel do folheto foi deduzida pelos outros vitrais que aparecem citados no mesmo. 
12 

Nestes vitrais encontram-se as inscri<;Oes "Gestiftet von Nicoline Wessel - 1951": Doado por 
Nicoline Wessel- 1951. 
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antigos e os mais recentes existe uma marcante diferen~a tematica. Na 

rosacea mais antigo, os vidros mostram urn padroo geometrico nos cores 

e desenhos, e apenas no centro existe urn simbolo religiose, uma cruz 

com quatro !ados iguais. Contudo, esta neutralidade perfeitamente cabivel 

numa igreja luterana, a quase ausencia de referencias iconografias 

religiosas contrasta com a tematica das outras janelas. Numa delas 

vemos uma cena representando o "Pentecostes·. e noutra uma curiosa 

alegoria da ·santa Ceia"13
• 

Mas o principal motivo que evidencia a antigUidade e autoria desta 

rosacea e a qualidade de seus vidros. Trata-se de urn plaque , uma 

tecnica de trabalhar o vidro muito usada por Conrado I na virada do 

seculo
14 

( vide ilustra~oo-pg.31 J.Esta tecnica permitia ampliar a gama de 

tonalidades no cria~oo dos vitrais, pois havia grande dificuldade de 

aquisi~oo do vidro colorido, que precisava ser importado da Fran~a. da 

Belgica e principalmente da Alemanha. Alem disso, criar padroes com 

13 Nesta •santa ceia", Jesus Cristo esta sentado a mesa com um frade, aparentemente 
franciscano, e um bandeirante.O frade esta sobre um banco onde se v& a assinatura do artista 
alemAo A.Dilrer, e o bandeirante sobre um banco com a assinatura Vtfrais Conrado Sorgenicht 
S.A sao Pau/o.Conrado ( Ill) afirmou, em depoimento a autora: •o bandeirante representava o 
povo paulista, A.Dilrer a arte alemli, comungando juntos com Jesus Cristo• 

14 
A tecnica do plaqu6 (tambem conhecida como doub/6) consiste na sobreposi~o de duas ou 

mais placas de vidro bern finas, e outra transparente mais grossa, unidas a fogo (colocando-as 
em uma mufla). Depois de resfriado o vidro, aplica-se uma mascara de material aderente (a 
semelhanc;:a da gravura em metal ) em toda a placa. No lado do vidro cotorido fazem-se 
desenhos removendo partes da mascara. Mergulha-se em 8cido, que com>e o vidro atraves das 
partes vazadas da mascara. Remove-se a mascara e revela-se o desenho em uma cor sobre o 
fundo incolor. Este processo podia ser repetido varies vi!zes, muitos banhos de 8cido, fazendo 
um tom-sobre-tom. A camada de vidro incolor era sempre a mais espessa, e ficava opaca, 
translucida mas nlio completamente transparente . 
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mascaras era a especialidade de Conrado Sorgenicht I, e no grande 

rosacea do lgreja Luterana, os vidros sao desenhados como numa 

estampa em tom-sobre-tom, nos cores azul, vermelho e um pequeno 

detalhe com inscric;oes no centro, em verde. Parece um tecido muito leve, 

uma renda transporente, com um padrao xadrez nos petalas, e detalhes 

curvilineos, pr6ximos ao estilo Art Nouveau, em pequenas janelas cegas 

que completam a rosacea. Em alguns lugares aparece um vidro amarelo, 

fazendo contornos, no mesmo tom existente nos janelas situadas logo 

abaixo do rosacea, que sao do conjunto mais recente(l951). lsto pode 

indicar que foi feita uma resfaurac;ao no vitral do rosacea, provavelmenfe 

no mesma ocasiao em que foi criado este novo conjunto de vitrois15
• Mas 

os plaques certamente sao originais, pois nesta epoca I 1951 I ja nao se 

usava mais este vidro (desde a decada de 30 aproximadamente), a nao 

ser pedac;os pequenos, obtidos com muita dificuldade, para atender as 

exigencias de alguma restaurac;ao. 

0 plaque foi muito ufilizado nao somente em vitrais, mas tambem em 

placas e letreiros para o comercio e gravac;oes a acido sobre vidro incolor, 

apenas deixando-o mais fosco, conforme se desejasse. Anuncios 

comerciais, espelhos gravados, placas para a porta de consult6rios 

15 
Tomou-se uma pratica comum nas igrejas fazer uma parte dos vitrais, os da sacristia, por 

exemplo, e anos mais tarde fazer o da porta, etc, completando aos poucos todas as janelas. E 
sempre que Conrado II! retomava a uma igreja para fazer novos vitrais, restaurava os que ali se 
encontravam. 
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medicos, escrit6rios e ate epitafios foram feitos com grossos plaques , sob 

encomenda, obedecendo ao padrao de medidas e cores oferecidos pela 

Coso Conrado. E provavel que o plaque tenha sido utilizado em 

residencies, mas estes vitrais sao muito dificeis de serem localizados, pois 

o desenvolvimento urbano movimenta as casas com demoli~oes e 

constru~oes. Quando o vitral e retirado cuidadosamente e ·sobrevive·, 

pode ser levado para outra coso, ou ir parar nos maos de um antiquario 

(nesta pesquisa encontrei eventualmente alguns vitrais pequenos, 

atribuidos a Coso Conrado, mas preferi analisar os que estao implantados 

em um conjunto arquitetonicol. A implanta~ao do vitral numa residencia, 

tambem pode oculta-lo do publico se estiver num espa~o reservado do 

coso como caixas de escada, clarab6ias, entre outros.16 

Os vitrais mais antigos localizados nesta pesquisa (alem do rosacea 

do Primeira lgreja luteranal, do lgreja Nossa Senhora do Rosario dos 

Homens Pretos I 1908 I, localizada no Largo do Paissandu, e do lgreja de 

Santa Cecilia ( 1907 -1921 )17
, no Largo de Santa Cecilia, tambem utilizam 

vidros plaque, porem, de uma maneira um pouco diferente, na qual entra 

1s No arquivo do engenheiro-arquiteto Ramos de Azevedo, o desenho de algumas casas sugere a 
utilizat;lio de vidros plaque em suas janelas e portas, como o desenho da "Case do Dr. Aguiar 
de Barros", mas nl!o posso afirrnar que este vitral tenha sido confeccionado LEMOS, Carlos A. 
C. Ramos de Azevedo e seu escrit6rio. Sl!o Paulo: Pini, 1993. 

17 
lgreja Nossa Senhora do Rosario dos Pretos inaugurada em 1906 e lgreja de Santa Cecilia, em 

1895. 
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o figurativo e a pintura grisailhe18
• 

0 atelie prosperava e a estabilidade economica alcan~ada permitiu 

que Conrado Sorgenicht II, agora com 20 anos, fosse estudar artes no 

Europa. Deu preferencia a ltalia, considerada "ber~o das artes· naquele 

fim de seculo. Na verdade, a ideia de voltar a Alemanha nco agradava 

nem um pouco ao poi, Conrado Sorgenicht I, veterano da guerra franco-

prussiana de 1871, que tinha adquirido verdadeiro horror ao que ele 

chamava de "espirito belico", e temia que seu filho nco voltasse ao Brasil, 

coso fosse estudar no Alemanha. Conrado II estudou •piftura Decoraliva 

Ornamentale - Anno 1. • e "Disegno di Ornata - Anno 2. • conforme diz o 

diploma da ·scuola Professionale per le Arli Decorative - Bologna, Anno 

Sco/aslico 7890-7891" I vide ilustra~co- pg.35 ). Quando terminou seus 

estudos, esteve rapidamente na Fran~a e na Alemanha e certamente 

observou o debate que a revolu~co industrial estava trazendo a Europa 

naquele momento. 

Retornando ao Brasil, em 1895 casa-se com Olga Augusta 

Schloenbach, brasileira, filha do tambem imigrante alemco Otto 

Schloenbach, que tinha uma famosa loja, a Casa dos Presentes no atelie, 

assumindo sua coordena~co quando o poi faleceu, em 1901. 0 

18 
A pintura g-isaille e aplicada sobre o vidro com pineal, e flxada a fogo, em fomo ou mufla. Sua 
composl~o Indue 6xido de ferro, llmalhas de cobre e outros minerals, fundlndo em tom sepia, 
usado nos trafiOS e sombreados das figures. 
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Schloenbach, no Largo de S.Francisco. Come~ou a trabalhar intensamente 

casal teve tres filhos: Carlota, Conrado Adalberto I 1902 ), e Otto Desiderio. 

Conrado Sorgenicht II estabeleceu rela~oes profissionais com diversos 

arquitetos, engenheiros e companhias construtoras que pudessem lhe 

oferecer servi~o e lhe possibilitassem ampliar a clientele. As rela~oes 

infernos no atelie tambem iam se modificando aos poucos, e os 

empregados que ingressavam assumiam fun~oes especificas no processo 

de fabrica~ao dos vitrais, havia urn encarregado de cortar o vidro, outro de 

ampliar desenhos e assim por diante. Quando Conrado II precisou ampliar 

seu atelie no Belenzinho, convocou o escrit6rio do engenheiro Samuel das 

Neves para fazer a reforma do barracao I vide c6pia do planta do reforma 

do barracao, obtida nos arquivos do FAU - USP - pg.37 ). Este novo 

barracao possuia urn motor eletrico de 10 HP instalados pela The sao 

Paulo Tramway, light and Power Company, limited, conforme reportagem 

do jornal "Folha do manha", de 25 de mar~o de 1958, que dizia: ~ .. em 

7902, a proprio Light se encorregovo de instolor motores eletricos nos 

indtJstrios. : e mostrava uma lista publicada em jornal do epoca, no qual 

aparecia o nome Conrado Sorgenicht, Belenzinho I vide ilustra~ao- pg.38 1. 

Esta inova~ao, alem dos seus efeitos proticos evidentes, ajuda-nos a 

entender a imagem de empreendedor moderno, que deu corpo a Coso 

Conrado. sao Paulo contava aproximadamente duzentos mil habitantes 
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!lUll lot~ A!1d:N41t . . . 

rOl~A CIA MA.tm 
!l ,/,~, 

em 

a propria light 
se encarregava d« 
instalar motores 
eletricos nas 
industrias 

Em anuncios da epoca, a Light chama•a 

a aten~ao do publico para as grandes 

vantageng do emprego de motores eletrier 

pelo pequeno espago que ocupavam, pela 

facilidade de manejo e por sua economir 

ao mesmo tempo em que se dispunha 

a instalar, eJa propria, motores eletrico& 

nas industrias. Etn apofo de sua iniciativ; 

a Companhia Concessiomiria enumerava, 

a seguir, uma longa lista de fahricas " 

oficinas que ja se haviam beneficiado desc 
seu servi~o. Este e · outros fatos mostram, 

de maneira ~rretorquivel, o esf<i~o pionei 
da Companhia no sentido de criar 

condiqCies de progresso - condigCies que 

· o dinamismo paulista aproveitou ao 

maximo, ate transformar Sao Paulo no 

maior centro industrial da America Latin 

Isto porque a eletricidade veio antes ••• 

ma rcn ,de 1958- ASSUNTOS GEF ' . 
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em 1900, e a concessao para a instala~ao de bondes e motores eletricos 

era de 1889, restrita ainda a uma pequena lista de empresas, que vemos 

citada no anuncio. Sao Paulo come~a a receber tambem os filhos da elite 

cafeeira, que foram a Europa estudar e voltavam procurando trabalho. 

Entre eles esta o engenheiro-arquiteto Ramos de Azevedo, que estudou 

em Gand na Belgica, formando-se em 1878. Retornando ao Brasil, 

permaneceu trabalhando durante oito anos em Campinas, ate ser 

convidado pelo Visconde de Parnaiba, entao governador da Provincia de 

Sao Paulo, para iniciar o Edificio do Tesouro Nacional19
, quando instala-se 

definitivamente com a familia em Sao Paulo (18861. Por dez anos chefia a 

carteira imobiliaria do Banco Uniao, e quando este abre falencia, em 1886, 

instala o seu "Escritorio Tecnico Ramos de Azevedo". Sua atua~ao influiu 

decisivamente na arquitetura paulistana da virada do seculo, na forma~ao 

da chamada arquitetura ecletica. 0 ecletismo20era originario de urn 

movimento filos6fico, politico-social e estetico criado na Fran~a em 

meados do seculo XIX, que teve urn papel conciliador de diversas 

correntes num momenta de crise do pensamento. No Brasil tambem 

exerceu este papel conciliador, aprofundando a influencia do 

19 LEMOS, C. (op.cit.) 
20 

"0 ecletismo propunha a todos os sistemas urn "tratado de paz". Ele deveria concilia-los, 
guardando dales aquilo que possuissem de precioso, do mesmo modo que o govemo 
representativo deveria ser urn govemo misto, que satisfizesse a todos os elementos da 
sociedade. Depois de 1830, foi a doutrina oficial de da Universidade de Paris, no reinado de 
Luiz Felippe."REIS FILHO,N.G.Quadro da arquitetura no Brasii.Slio Paulo.Perspectiva, 1995. 
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"positivismo, que procurovo estimulor o desenvo/vimento e o 

omodurecimenfo tecno/6gico do Pais, criondo condif6es de 

recepfividode para todos os aspectos do tecnologio do era 

industrial l . ./ propondo a conciliofiiO que foci/itovo esso 

tronsformofiiO, ossimilondo inovof6es e podr6es onteriores . .2/ 

Como resultado, na arquitetura brasileira o ecletismo serviu muito bern 

como licen<;a estetica para permitir a incorpora<;Cio dos mais variados 

padroes arquifetonicos.E a Casa Conrado foi favorecida por esta situa<;Cio, 

alem disso, ao que parece, Ramos de Azevedo, apreciava especialmente 

o vitral
22

• No arquivo de seu escrit6rio e possivel encontrar diversos 

desenhos e aquarelas onde aparecem vitrais, encaixados em janelas 

projetadas ou ampliadas isoladamente. Surgiu entao uma parceria entre 

Conrado Sorgenicht II e Ramos de Azevedo, que encomendou muitos 

vifrais para obras realizadas por seu escrit6rio. Em urn folheto de 

propaganda impresso em 1935, Conrado II usa elogiosas cartas de 

recomenda<;Cio, destacando a de Ramos de Azevedo: 

21 
REIS FILHO,N.G.Quadro da arquitetura no Brasii.SAo Paulo.Perspectiva, 1995. 

22 Conrado SOrgenicht Ill dizla"o Ramos de Azevedo estudou na Belglca, por lsso ele sabia 
apreciar um vitral". De fato, Ia a industria do vidro ja nesta epoca, era bastante desenvolvida. 
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·certifico que o Snr. Conrado Sorgenicht, estabelecido nesta 

Capital se tem incumbido do execurao em habltaroes por mim 

construidas das combinaroes de vitraux, desempenhando-se 

com intelligencia e arte das tarefas que /he foram confiadas. Sao 

Paulo, 24 de Selembro de 190r 

No final do seculo, em 1895, Ramos de Azevedo era tambem diretor-geral 

do Liceu de Artes e Oficios, responsavel pela forma~ao de mCio-de-obra 

local ( marceneiros, fundidores de bronze, artesaos especializados em 

ornatos I. que contratava para obras realizadas atraves seu escrit6rio. A 

Coso Conrado fambem aproveitou estes artesCios, principalmente os 

serralheiros, pois ate entao, os caixilhos para as janelas ainda eram 

encomendados, no sua maioria, no lnglaterra. Os m6veis e ornamentos 

feitos pelo l.A.O. tornaram-se sinonimo de "coisas bern feitas", e uma 

alternative aos importados, que estavam em modo, mas encareceram 

muito, principalmente a partir da Primeira Grande Guerra. Mas o liceu 

nunca produziu seus pr6prios vitrais. nem se interessou por trabalhar o 

vidro: Ramos de Azevedo preferiu importa-los diretamente ou contratar a 

Coso Conrado para faze-lo. 

Entre as obras realizadas pelo Escrit6rio Tecnico F. P. Ramos de 

Azevedo que possuem vitrais do Casa Conrado estao , o PavilhCio Paulista 
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na Exposic;ao Nacional do Rio de Janeiro ( 1908- vide ilustrac;ao pg.43 f 3
, o 

Teatro Municipal de Sao Paulo ( 1911 )24,.o Palacio das Industries ( 1924 ), o 

Mercado Municipal de Sao Paulo ( 1933 ). a Coso de Ernesto de Castro ( 

Casa das Rosas -1934, que possui um grande vitral desenhado pelo pintor 

Carlos Oswald o qual ainda analisaremos nesta pesquisa) e a catedral de 

Campinas, inaugurada em 1883 Item vitrais datados entre 1920-30 

aproximadamente). A residencia do proprio arquiteto, construida em 1891 

a rua Pirapitingui, tambem possui vitrais, mas pelo seu estilo e tambem 

pela tematica, noo parecem ter sido colocados a epoca de sua construc;ao 

e sim por volta de 1910-1525
• 

Conrado II tenta acompanhar as tendencias da epoca, de se repensar 

o modo de produc;oo industrial, e comec;a a distribuir func;oes entre os 

empregados do atelie, ampliando a capacidade de fabricac;oo de seus 

produtos. Nao se pode calcular ao certo quantas e quais eram as sec;oes 

que dividiam o modo de produc;oo na epoca, pois o atelie fabricava 

muitos produtos alem de vitrais. Mas e certo que houve uma primeira 

23 Nos arquivos de Conrado Sorgenicht h8 referencias a premiayOes da Casa Conrado em duas 
outras exposiyOes, uma em Turim e outre em MiiAo na lt41ia, ambas em 1911. Aparecem 
citadas em panfletos de propaganda, mas nllo encontrei nenhum certiflcado, ou alusllo ao 
material que teria sldo exposto. 

24 o Teatro MuniCipal de sao Paulo merece uma ressalva quanto a autorta dos vitrals, pols M a 
assinatura de uma flnna alemll em uma janela, o que contests a autoria exclusiva da Casa 
Conrado. Quando consultado a este respeito, Conrado Sorgenicht Ill explicou que uma parte dos 
vitrais foi importada, num acordo feito com o cen6grafo Claudio Rossi, que desejava "trmer 
tudo pronto da Europa". Nllo h8 como saber que partes foram feitas no Brasil. Em 1983, a 
Vrtrais Conrado Sorgenicht Uda. fez a restauracllo de todos os vitrais do teatro. 

25 Aiem do estlio arreclondado no corte do vldro, bern caracteristlco deste periodo, em um dos 
vitrais existe uma figura femlnina que represents a arte, segurando uma fOiha de papal onde 
tern esboc;ada a fachada do Teatro Municipal de Sao Paulo, que foi inaugurado em 1911. 
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tentative de reorganizer o atelie como uma fabrica, que produzisse desde 

a materia-prima para consumo inferno, ate os produtos prontos e 

acabados. Nesta ocasiao, a Casa Conrado se subdividiu em Cryslal/eria 

Germania - fabrica de vidros e crysfaes, Casa Conrado - fabrica de 

espelhos e lapida~ao, vidros gravados e vifraux para igrejas, que ficaram 

no barracao do Belenzinho; e a Conrado Sorgenicht & Cia. - uma loja 

instalada no centro de Sao Paulo, na rua Oireita, n°44, que importava e 

comercializava vidros de vidra~a. pinceis, tintas, papeis pintados e 

vernizes (a loja forneceu materiais para construtores conforme atesta a 

nota fiscal de 31 de maio de 1902, em nome de F.P. Ramos de Azevedo 

(vide ilustra~ao - pg.45 ). Em 1903, Ramos de Azevedo associa-se a seu 

genro Ernesfo Dias de Castro e monta uma loja com a finalidade de 

importar materiais de constru~ao, como ferro, cimento, telhas ceromicas, 

madeirame de pinho "de Riga", ma~anetas, aparelhos sanitarios, entre 

outros produtos, o que certamente representou uma grande concorrEncia 

a loja da familia Sorgenicht, bern mais modesto. 

Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, torna-se quase 

impossivel a importa~ao de muitos artigos, inclusive o vidro para revenda, 

e a loja do rua Direita fecha. A fabrica de vidros pretendia fundir vidro 

plano para vidra~as I conhecido como musselinas I e colorido para uso 

em vitrais, alem de tambem objetos de uso domestico, mas teve curta 
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durac;oo, pois foi impedida por dificuldades tecnicas e economicas. 

Conta-se que seria necessaria investir em pesquisa, para tentar fazer urn 

born vidro, e Conrado II noo resistiu: era mais barato importar o vidro da 

Europa. Nesta ocasioo, durante a Primeira Guerra, o atelie sofreu uma 

queda em sua produc;Cio, trabalhando praticamente sem renovar o 

estoque de vidros. Foi uma fase dificil, que explica a ausencia da Casa 

Conrado em obras importantes como a Basilica de S. Bento, que teve seus 

vitrais importados da Alemanha nesta epoca I posteriormente eles foram 

restaurados por Conrado Sorgenicht Ill, em 1970 ). 

A fabricac;ao do vidro trouxe muitas experiencias a Conrado II. Alem 

do instavel situac;ao economica em que se encontrava o afelie, havia 

tambem uma dificuldade extra na aceitac;ao de seus vidros pela nova 

clientela que nao conhecia bern o produto. 0 primeiro vidro que se tentou 

fabricar e o antique
26

, tradicionalmente usado nas catedrais europeias, 

conhecido desde a ldade Media, que e sendo produzido da mesma forma 

ate hoje. Este vidro ja era importado pela Casa Conrado, mas a custos 

26 "Tradicionalmente, haviam dois metodos para a fabrica~o do vidro destinado a vitrais. 0 
primeiro desses metodos produz o vidro dito "fundo de garrafa" ou "olho de boi": o artesao 
acumula uma pequena quantidade de vidro fundido na extremidade de um tubo metalico e faz o 
tubo girar rapidamente, apoiando o vidro sobre uma superficie plana. A fo~ centrifuge fez com 
que o vidro adquira um fonnato plano, semelhante a um disco ou prato, ligeiramente mais 
espesso no centro do que na borda. 0 outro metodo comumente usado produzia o tipo de vidro 
conhecido como antique. Neste processo, o soprador fazia uma Ionge bolha de vidro de fonna 
cilindrica e cortava as duas extremidades; assim a bolha se convertia num cilindro oco, que 
deveria ser cortado longitudinalmente enquanto ainda quente, aberto e achatado para fonnar 
uma placa.-Shaver-Crandell A.. ·A ldade Media" in Hist6ria da Alte na Universidade de 
Cambridge, Circulo do Livro, SPaulo,1988. 
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muito altos e em poucas cores. Alem disso, uma caracteristica especial 

deste tipo de vidro encontrou resistencia entre os novos clientes do atelie: 

as minOsculas bolhinhas de or que "flutuam· no seu interior. Dizia-se que 

elas tornavam o vidro mais fragil, que poderia dar a impressao de um 

vidro com defeitos, e possivelmente mais barato. No entanto para o 

vitralista, o vidro antique sempre foi considerado o mais nobre dos vidros, 

que fornava os vifrais "leves e macios·, por onde a luz passava sem 

dificuldades, revelando suas belissimas cores27 .Estes fatos fizeram 

Conrado procurar outros vidros que pudessem safisfazer a clientela e 

facilifar suas cria~oes. Enfao come~ou a importar o cathedral, vindo do 

Alemanha, com caracferisficas um pouco diferenfes. Era um vidro liso 

basfanfe homogeneo isem bolhinhas*l, que vinha em placas um pouco 

mais grossas, mas que era exfremamenfe duro, o que dificulfava o corte 

delicado e sinuoso, que os desenhos para vitrais impoe. 

Conrado II sempre manteve o desejo de frabalhar a quimica o vidro, 

caracferisfica ja presenfe nos obras de seu poi I vide o plaque ), e 

provavelmenfe alimentada pelas experiencias com a cristaleria. 

Preocupou-se em dar aos vidros de seus vifrais um aspecto diferenciado e 

estudou processes quimicos que pudessem dar a cor, a espessura. a 

27 Vlsltando a ckiade de Veneza, na ltalia, na ilha de Murano tive contato com um fabricante de 
vidro soprado, do tlpo "olho de boi", o mals utlllzado para vltrals naquela regiAo, que apressou
se em mostrar as minusculas bolhinhas de ar no interior das pec;as, que "valorizam• o vidro. 
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transparencia e a refratariedade desejadas. Num texto para urn folheto de 

propaganda encontrado nos arquivos do Coso Conrado, ele comenta 

alguns processos e seus efeitos, comparando seus vidros aos feitos para 

a restaurac;ao do catedral de Reims, no Franc;a: 

•t. .. J Chamo a especial alten~ao dos meus freguezes para o vidro 

antigo, pois foi uma das quest6es mais debatidas durante a 

reconstru~ao do Cathedral de Reims e a restaura~ao de seus 

lindos vi/roes. 

Esta, durante muito tempo, foi julgada impassive/, pois o 

processo de fabrica~ao dos vidros que compunham os anfigos 

vitraes ja mantido em segredo no epoca de sua confec~ao, fora 

esquecido e perdera-se com o correr dos secu/os. 

Porem, o vidreiro Ricardo Burgs/a/, conseguindo app/icar os 

processos chimicos Chevrenil e Regnau/t, este do fabrica de 

Sevres, encontrou novamente ha poucos annos a composi~oo 

desses vidros anfigos e o segredo do sua extraordinaria 

luminosidade. Explica-se pelo nao parallelismo das duos faces 

do vidro, das quaes uma e concava e oulra convexa, recebendo 

a luz por angulos prismaficos e decompondo-a nos cores do 

arco-iris. 
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Este effeito e impassive/ de realizar com os vidros usuaes, que se 

procura para substituiroo dos vi/raux por processos de pin lura. 

sao esses vidros antigos que emprego em meus vitraes. • 

Em entrevistas com ex-funcionarios da Casa Conrado, experientes na 

utilizac;oo de vidros em vitrais, percebemos que a hip6tese de haver urn 

vidro concavo e convexo para vitrais parece inviavel, entre outras razoes, 

porque os pedac;os de vidro eram recortados de placas grandes, coda urn 

de urn tamanho. Como unir vidros curvos, conciliando as curvaturas de 

coda parte ... ?! ( cabe observar que os vitrais mais antigos seledonados 

para esta pesquisa possuem vidros irregulares em sua espessura e 

paralelismo das faces; mas noo parecem intencionalmente concavos ou 

convexos ). 

Por outro lado, Conrado II aponta uma diferenc;a fundamental no 

colorac;oo do vidro, que norteou seu trabalho como vitralista. 0 vidro pode 

ser colorido diretamente no fundic;oo, pelo acrescimo de 6xidos, de ferro, 

cobre, cobalto e ate ouro 1 para se conseguir o vermelho mais profundo I; 

ou atraves da pintura uma placa de vidro incolor. fixando a tinta a quente, 

num processo quase sempre mais economico, mas que certamente perde 

a qualidade estetica. 0 vidro pintado noo mantem suas cores quando 

exposto ao sol, pais a media distoncia por exemplo (lm a l,Sm), parece 
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totalmente incolor; so ao nos aproximarmos bastante, ou distanciando

nos, a cor volta a aparecer. Esta caracteristica limita a utiliza~ao do vidro 

pintado, e reflete uma op~ao pela qualidade estetica, que ate hoje causa 

polemica entre os vitralistas, sendo muitas vezes relegada a segundo 

plano (quando se opta por baratear um vitrall. Esta exigencia se manteve 

e caracterizou o trabalho do Coso Conrado, que sempre se esmerou no 

procure de vidros coloridos no fundi~ao para seus vitrais. Possivelmente 

esta propaganda reflita o desejo de diferenciar seus produtos, valorizando 

seu trobalho. 

A escolha particular de um tipo de vidro, suas cores, a busca de uma 

luminosidade especial, denote que a pesquiso nao e somente tecnica, 

mas tambem uma op~ao estetica, que ira permear o trabalho do vitralista. 

Em escritos e entrevistas mais recentes, vamos encontrar as mesmas 

preocupa~oes, agora expresses por seu filho Conrado Sorgenicht Ill: 

·cabe onolisor o material, o vidro de que se serviu o vitrolisto 

para a composiroo de seu paine/ vftreo. t importonte verificor se 

ele opresento o lrodicionol refulgir de pedrorios; se as suos 

cores sao intensos e profundos; se suo mofizoroo e rico,· se seu 

fndice de refroroo e suficienle para que a luz se emito profuso e 

difusomente, sem contudo engendror feixes luminosos que 
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proietem nos paredes ou no solo trorodo conteudista do vitral 

mas somente suas cores.:z8
. 

No coso do vitral, as questoes tecnicas caminham lado a lado 

com as possibilidades que resultam numa op~ao estetica. 0 vitralista 

sempre submetia as cores do vidro a aprova~ao do cliente, que era quem, 

afinal, encomendava e pagava pelo trabalho. 

Algumas obras encomendadas a Casa Conrado, eram desenhadas pelo 

proprio Conrado II e seus assistentes. Outras vezes, um pintor procurava a 

Casa Conrado para confec~ao de um vitral baseado em esbo~o de sua 

autoria. Este foi o coso do vitral da Bolsa do Cafe, na cidade de Santos, 

litoral paulista, criado pelo pintor paulista Benedito Calixto29
• Neste coso, o 

pintor representou o cliente exigindo as cores de que necessitava, e o 

vitralista forneceu as cores possiveis, sugerindo substitui~oes, interferindo 

no efeito pict6rico. 0 resultado deste trabalho conjunto acabou refletindo o 

ambiente em que viveram os dois artistas, e o momento por que passava 

28 SORGENICHT, P. c. Aplica~o da arte na industria do vitral- palestra pronunciada no 
Rotary Club de Silo Paulo. FOiha da Tarde, Silo Paulo, 26 jul. 1953, p. 9. 

29 Bene<lito CaliXto de Jesus nasceu em ltanna6m, SP, em 1853. Apresentou seus trabaiMs em 
Silo Paulo e Santos ,onde executou a decora~o do Teatro Guarani. Estudou em Paris, na 
Academia Julien, entre 1883 e 85, com Gustave Boulanger, Robert Fleury e Jules 
Lefebvre. Voltando ao Brasil estabeleceu-se na cidade paulista de Silo Vicente, paiSagem que 
fixou em suas obras, as tilo apreciadas marinhas. Tamb6m pintou muitas obras de carater sacro 
e temas da hist6ria do Brasil. Em 1924 Conrado Sorgenicht ( Ill, com 22 anos), conheceu o 
pintor ( 71 anos) pouco antes de sua morte em 1927, e fez anota~ e comentarios sobre seus 
trabaltiOs realizados junto a casa conrado. Estas anota~ estavam nos arquivos pessoais de 
Conrado Sorgenicht Ill. 
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a arte brasileira em 1920. Era consenso o desejo de fazer o ·primeiro vitral 

tipicamente brasileiro·, com as cores e a luminosidade do Brasil, aquela 

claridade exuberante que s6 a luz dos tr6picos poderia imprimir ao vitral. 

Foram escolhidas cores vivos: amarelos quase dourados, vermelhos-rubi, 

laranjas, azul cobalto, e verdes e ambares para as matas. Este vitral e 

uma clarab6ia estrategicamente colocada no teto do Salao Principal do 

Bolsa do Cafe, para iluminar e refletir suas cores brilhantes no chilo, bern 

ao centro. Quando perguntavam a Conrado Sorgenicht ( Ill ), qual o seu 

primeiro vitral, sempre citava a Bolsa do Cafe, que para ele ficou marcado 

como referenda por suas caracteristicas especiais: urn pintor brasileiro, 

urn tema brasileiro e principalmente uma luminosidade bern brasileira. 

Este sentimento nacionalista, estava perfeitamente encaixado no contexto 

do pintura brasileira do epoca. 

Alem do luminosidade especial alcan~ada pelas cores do vitro! do 

Bolsa do Cafe de Santos, o desenvolvimento de sua tematica e sua 

implanfa~ao no centro de um edificio tao importante e significativo aquele 

momento, merecem destaque. Em sao Paulo, a lavoura de cafe crescia, 

estimulada pelo alto pre~o alcan~ado no exporta~ao, e as estradas de 

ferro permitiam o escoamento do safra para o porto de Santos. Urn edificio 

destinado as negocia~6es com o cafe deveria refletir a importancia e o 

fausto desta cultura naqueles tempos. A Cia. Construfora de Santos, sob a 
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responsabilidade de Roberto Simonsen e Mario Freire, contratou o 

engenheiro-arquiteto belga Jules Mosbi, para o projeto arquitetonico do 

edificio. Foi criado urn gigantesco salao usado para a provo do cafe, com 

mesas altos de tampos pequenos, fixadas no chao e dispostas numa 

grande oval, e bancos estofados para acompanha-las. No parede do 

fundo estao dois paineis pintados, e sobre o centro do oval ha no teto a 

grande claraboia de aproximadamente 5m X 20m, onde esta o vitral. As 

tres obras formam urn conjunto, contando a historic do Estado de Sao 

Paulo desde as expedi<;oes bandeirantes ate o apogeu do comercio do 

cafe, iniciando pelo vitral chamado "A Visco do Anhanguera•, e seguida 

pelos dois paineis pintados no parede: "A Lavoura e a Abundancia" e "A 

Industria e o Comercio". 

Num folheto encontrado nos arquivos de Conrado Sorgenicht Ill, 

aparentemente escrito para apresenta<;ao do vitral no epoca de sua 

inaugura<;ao, o proprio pintor explica suas concep<;oes ao pensar o vitro!: 

"Este primeiro quadro representa o Cyclo do ouro e das 

esmeraldas, no periodo que vae de 1560 a 1728. Foi o tempo dos 

bandeiranles de coragem inaudi/a, que se embrenhavam pelo 

sertdo a procura dos lhesousos fabulosos de que contavam as 

lend as... dais persona gens oporecem a direifo do quodro. Sao 
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elles Bortholomeu Bueno do Silva, oppel/idodo Anhonguera, e 

seu fi/ho de mesmo nome e nesse tempo oindo moncebo . .w 

E continua descrevendo a vida de Anhanguera ate o epis6dio narrado 

no vitral, quando o bandeirante ateou fogo em uma vasilha com 

aguardente para impressionar os indios, amea~ando queimar as aguas 

dos rios. 0 vitral mostra ao centro uma mulher que emerge das aguas em 

chamas, a Mae do Ouro, ninfa dourada que distribui suas riquezas as 

nayades e llmoniades, conhecidas por Moes d' Agua 1 sao mulheres-pelxe 

como as sereias ), que estao ao seu redor. Em primeiro plano aparecem 

diversos animals da fauna brasileira, sempre relacionados a mitologia 

nativa, como o urura e um enorme jacare de papo amarelo. Ao fundo o 

ceu e raios de luz que parecem fogos-de-artificio cruzando o espa~o. 

representando o ouro que e jorrado das montanhas que explodem e se 

comunicam entre si, conforme reza a lenda indigene I vide ilustra~oo-

pg.55 ). 

Algumas reflexoes sobre este vitral podem ilustrar a parceria que a 

Casa Conrado estabeleceu com os artistas com quem trabalhou. A 

interven~oo do vitralista na obra do pintor poderia ser mais profunda 

conforme o entrosamento e os la~os de amizade. Benedito Calixto e 

30 ESte folheto foi encontrlldo, ainda como prova ae aprova~o para grafica, nos arquivos ae 
Conrado Sorgenicht Ill. 
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Conrado Sorgenicht II ja haviam trabalhado juntos em outras ocasioes, em 

vitrais de caracter sacro. Neste trabalho, Calixto, ja era um pintor muito 

conhecido e apreciado em Santos e regiao, e chamou a Coso Conrado 

para executor seu trabalho assim que foi convidado para decorar o 

grande Salao do Balsa do Cote. A resoluc;ao de questoes tecnicas, como o 

recorte do vidro bem arredondado31 e a definic;ao de sua qualidade, 

quando analisamos o conjunto das obras do Coso Conrado revelaram-se 

caracteristicas particulares de Conrado II. Mas ha aproximac;oes tambem 

no tratamento dado ao tema escolhido. Conrado II: afirmava que ·calixto 

niio pintava a esmo, niio abusava do liberdade arlfslica: sua pintura linha 

o cunho do veracidade, do autenticidade. • Esta veracidade parecia 

traduzir um sentimento nacionalista, um desejo de contar lendas do terra, 

de descrever o nosso proprio universe mitol6gico, mesmo que, para isso, 

o pintor tivesse que se apropriar de esquemas compositivos conhecidos 

do renascimenfo italiano, como neste vitral, que curiosamente nos lembra 

bastante a obra ·o Nascimento de Venus· de Sandra Botticelli 11444-1510). 

Neste quadro, considerado a primeira obra renascentista com tema 

exclusivamente leigo e mitol6gico, a deusa emerge das aguas bem no 

centro do composic;ao, com ninfas ao seu redor; as montanhas, o ceu, as 

31 
Particularmente o vidro que aparece no ceu desta composic;:llo, e recortado de forma bern 

semelhante ao vitral do Mercado Municipal de sao Paulo, que tambem sera analisado nesta 
pesquisa. 



57 

alegorias a flora, tambem se assemelham. Nao podemos afirmar que 

Benedito Calixto tenha visto pessoalmente esta obra de Botticelli, que se 

encontra na Galleria degli Uffizi em Florenc;a, mas o pintor possuia uma 

boa biblioteca que consultava ao criar seus trabalhos. Conrado II, que 

havia estudado na ltalia, certamente colaborou nestas pesquisas. 0 ato de 

reproduzir uma composic;oo do renascimento europeu e transforma-la 

numa tematica indigena, bern brasileira, nao era novidade, nem too 

pouco exclusividade de Calixto; ao contrario, refletia uma tendencia entre 

os pintores do periodo. A busca por uma identidade nacional e urn 

assunto que muitas vezes visitou o ideario artistico brasileiro. 

A ideia de busca da verdade na pintura, sentida como honestidade, 

autenticidade cronol6gica, permeia tambem outros trabalhos que 

Benedito Calixto realizou com a Casa Conrado, como os vitrais da lgreja 

de Santa Cecilia, da lgreja N. S0
• da Consolac;oo, a Catedral de Ribeiroo 

Preto, A igreja de Soo Jooo de Bocaina, a lgreja Matriz de Caraguatatuba 

e o Convento da Penha, em Vit6ria, no Espirito Santo. 

A decorac;oo de uma igreja normalmente era feita de modo a integrar 

a pintura das paredes com os vitrais. 0 tema poderia ser a vida de urn 

santo, contada atraves de seus milagres. as passagens biblicas mais 

significantes, uma alegoria dos seus atributos, ou simplesmente o santo 

da devoc;ao do doador do vitral aquela igreja. Como todos soo vitrais de 
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caracter sacro, a verdade, neste coso, se traduz na tentative de encaixar 

os personagens dentro de seu "cenario natural", seu habitat, 

caracterizado-os do melhor forma possivel. Calixto fazia uma extenso 

pesquisa iconografia, desenhava m6veis, carro~as, bigas, e ate 

confeccionava roupas e capacetes de epoca, que vestia em seus modelos 

vivos 1 muitas vezes membros de sua propria familia! 1. Contam-se estorias 

curiosas que revelam seu extremo perfeccionismo nesta busca do real, do 

represenfa~ao verdadeira, como mandar instalar velas de navio num 

terreno vizinho a sua casa para poder copia-las ao se inflarem com o 

vento. 

As obras citadas tern em comum a epoca historica dos temas 

trabalhados, os prim6rdios do Crisfianismo: nos quadros contando a vida 

de Santa Cecilia aparece Roma do primeiro seculo, seus palacios, suas 

catacumbas; na Catedral de Ribeirao Preto, vemos o drama de sao 

Sebasfiao, tambem em Roma, num momenfo posterior, e o marfirio de sao 

Joao Batista e mostrado na Terra Santa. 

A obra de Benedito Calixto sera ainda referenda para outro vitral do 

Casa Conrado I criado 9 anos ap6s a sua morte em 1927 I, para o predio 

da Sabesp de Santos I 1936 - vide ilustra~ao - pg.59 ). 0 tema aborda o 

bandeirantismo, a posse do territ6rio paulista, o desafio de veneer a Mota 

Atlantica. Podemos apontar semelhan~as e diferen~as entre este vitral e o 
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Sabesp de Santos - Cartoo de Franck Urban 
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do Bolsa do Cafe ( nos pontos mais relevantes, como tematica e 

luminosidade ) que podem ser bastante esclarecedoras. 

E interessante lembrar que a Coso Conrado sempre procurou artistas 

europeus para trabalhar em seu atelie. Em freqOentes viagens para 

procurar fornecedores de vidro, pesquisar novas tecnicas de 

espelhamento e confec~ao de mosaicos, Conrado aproveitava para 

convidar artesaos para que imigrassem para o Brasil, oferecendo 

emprego no Coso Conrado. Durante a Primeira Guerra, abrigou artistas 

refugiados, com quem faziam contato a partir dos que ja tinham vindo, ou 

amigos e familiares que moravam no Brasil. 

Em 1925, Conrado Sorgenicht ( II l viajou a Europa para visitor a 

Exposition des Arts Decoratifs de Paris, e percorreu a Alemanha, a ltalia, a 

Fran~a e a Belgica.32 Foi de Ia que veio monsieur Franck Urban, que 

trabalhou durante muitos anos no Casa Conrado e criou o vitral da Sabesp 

de Santos. 

0 Palacio ·saturnino de Brito• foi construido em 1936 para abrigar a 

antigo Reparti~ao de Saneamento, e hoje e ocupado pela Sabesp - Cia. de 

Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. 0 autor do projeto foi 

32 Nlio tenho urn registro preciso de quando nem de quantas viagens ocorreram, mas em 
depoimento a autora, Abigail Belloni, ex-funcionana da Vitrais Conrado Soregenicht Ltda., cita 
uma viagem que Conrado ( Ill ) fez a Veneza, procurando quem soubesse fazer mosaicos. 
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engenheiro Paulo Cesar Gomes Martins33
, que assim comenta sua obra, e 

especificamente o vitral: 

... "Rasgando a fachada do pavimento nobre do clfico, em 

prolongamento do porta principal foi aberto o vitro/ de 

crysta/iqu£!4 que constitue o motivo predominante do 

fachada .... Fronteiro d porta, dominanda todo o con;unto do hall, 

um grande vitro/ de 6 metros de altura, e consagrado a lembrar 

a escalada do Serra do Mar, pe/as nossas origens /usas, 

auxiliadas por elementos do hospita/eira rofo aborigene, 

mostrando que, desde a sua origem, a nossa nacionalidade 

formou-se do cons6rcio social fetichista autoctone com o 

colonizador catolico no grande templo do Horesta tropical. 

Resume esse quadro a penelrofiio do ocidentalidade no terra 

virgem e aco/hedora do Cruzeiro do Sui" 

Embora semelhante ao vitral da Bolsa do Cafe de Santos, a primeira 

diferen~a aparece no desenvolvimento da tematica: a composi~ao mostra 

33 Os dados e o texto que se seguem estlo no Relat6rio do Exercicio de 1937, feito pelo autor 
do projeto e chefe da ~o tecnica e assinado tambem pelo eng" Egydio Martins, chefe da 
Repartiolo de Saneamento de Santos. 0 relat6rio foi ~Yf'Viado ao Sacretano dos Neg6cios da 
ViaoAo e Obras pUblicas, e hoje encontra-se na biblioteca do local. 
34 Confundiu-se 9 engenheiro, pois "crystalique" era uma tecnica especial de traballlar o vidro 
com acidos, jatos de areia e esmeril, que nao aparecem neste vitral da Sabesp. 
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em primeiro plano uma arvore gigantesca ao centro, um grupo de 

bandeirantes armados e indios carregando pesados fardos; ao fundo, a 

esquerda , bern ao Ionge, um pedat;o de mar, com caravelas atracadas a 

beira da mata. As roupas dos bandeirantes I vide ilustrac;;ao- pg.63 l 

certamente sao cita~;oes diretas a obra de Benedito Calixto: a figura de 

Domingos Jorge Velho e reconhecivel, com seu enorme chapeu de aba 

levantada na frente, seu giboo acolchoado, botas altas, espada e 

bacamarte; as caravelas com suas velas murchas, bern naturais, e a 

plumagem dos indios tambem se assemelham a sua obra. Mas ho um 

tom de realismo diferente, que noo busca mais a representat;oo da lenda, 

o exotico na mitologia indigena. Ali, a mata cerrada, a vegeta~;oo, os 

pequenos animais, sao na realidade os verdadeiros inimigos dos 

bandeirantes desbravadores, e tambem mesmo seu objeto de fascinio. 

Destacam-se, em primeiro plano, grandes samambaias, palmeirinhas, 

chapeus-de-sol, bromelias e muitas outras plantas tipicas da regiao. A 

moldura do vitral o situa em um conjunto de obras realizado entre 1930 e 

40, quando sao pintadas em grisaille sobre vidro na cor ombar. Elas 

parecem voitar aos antigos fingimentos, que imitavam ornatos de gesso, 

onde aparecem frutas variadas como abacaxis, bananas e uvas. 

A luminosidade do vitral tambem denota uma intenc;;ao de aproximar

se do claraboia do Bolsa do Cafe; e os tons verdes e ombares da mota 
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prevalecem, garantindo o brilho da paisagem tropical. Mas alguns tons de 

roxo e violeta mesclados entre os marrons nos levam sutilmente de volta 

aos vifrais europeus. 

A obra esfa colocada no saguao de entrada, iluminando o primeiro 

patamar de duas escadas que se cruzam e dao acesso ao andar superior. 

Quem enfra no edificio imediatamenfe a ve e e transporfado no tempo, 

como se estivesse vendo bandeirantes e indios andando pela mata. 0 

edificio e implanfado de tal forma, bern ao pe da serra, que 

coincidenfemente atras da janela do vitral, esta efetivamente a mata 

atlantica. Certamente este fato da uma vivacidade ao vitral, pois 

imaginamos os bandeirantes caminhando por ali e nos lembramos deste 

periodo de nossa hist6ria. No plafond, sobre o saguao e a caixa de 

escada h6 uma clarab6ia redondo, com o brasao de Sao Paulo ao centro. 

A Casa Conrado normalmente atendia muitos clientes 

simultaneamente, fazendo diversos vitrais ao mesmo tempo, num modus 

operandi semelhante ao de um escrit6rio de engenharia ou arquifetura. 

Um vitral grande, um conjunto com varias janelas, poderia demorar anos 

sendo feito, enquanto eram atendidas pequenas encomendas para 

residencies. As obras publicas, com vitrais de carater hist6rico feitos por 

solicitac;;ao de arquitetos para edificios que hoje sao parte de nosso mais 
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precioso patrimonio hist6rico, passavam muitas vezes por longos 

processes de discussao, analise do tema e suas formas de representa~ao. 

Alem dos vitrais em edificios publicos e dos residenciais, a produ~ao 

de vitrais para igrejas foi a area mais estavel do atelie, que atravessou as 

turbulencies economicas e resistiu por Iongo tempo. Nestes vitrais 

religiosos o tema esta apoiado em ampla tradi~ao iconografica, o que de 

certa forma acabou desenvolvendo algumas formulas, alguns ·roteiros· a 

serem seguidos no decora~ao de igrejas, conforme poderemos analisar. 

Os vitrais para residencies por sua vez, tinham normalmente um aspecto 

mais decorative, e podiam acompanhar as tendencies do modo refletindo 

movimentos como o art-nouveau e o art-deco, mas a sua rela~ao com a 

coso, o local de sua implanta~ao, nao era tao clara, tao explicita, quanto 

em um edificio publico; o tema ficava mais solto, menos comprometido 

com a representa<;ao. Nos vitrais hist6ricos e sacros a obra reafirma a 

fun~ao do edificio quando a representa, cria alegorias, ou por vezes a 

descreve. lsto acontece das mais variadas tormas, como pudemos 

observer no vitral do Balsa do Cafe de Santos, no Sabesp e outros que 

ainda analisaremos. E no dialogo do vitral com o conjunto arquitetonico ao 

qual ele esta aplicado que reside a maestria do vitralista, contemplando 

solicita~oes tematicas, e ao mesmo tempo apontando solu~oes tecnicas 

para os mesmos. 
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Olhando para os vitrais residenciais feitos pela Coso Conrado, 

observamos um caminho paralelo ao dos vitrais de carater historico, 

acompanhando as tendencies de coda epoca, ao mesmo tempo que 

obedecendo aos desejos do cliente. Neste coso, o cliente e uma familia ou 

uma pessoa, e noo uma entidade como o Estado ou a lgreja, o que de 

uma certa forma direciona o tema no sentido de atender ao gosto pessoal 

do dono do coso. Tambem se evidencia um perfil mais utilitario, como a 

necessidade de iluminar uma caixa de escada e ao mesmo tempo 

esconder um patio inferno ou quintal, explorando este interessante jogo 

de esconder e mostrar o que "pode" ser visto. Quando passamos por uma 

coso onde o vitral esta implantado no fachada, durante o dia noo o vemos 

com nitidez, o que aparece geralmente e apenas uma mancha 

multicolorida escura; durante a noite so enxergamos quando a luz de 

dentro da casa esta acesa, e assim mesmo, o vemos invertido, do lado 

contrario, pois a visoo privilegiada e a interna. Quer dizer, so quem entrar 

no coso poden'l apreciar o vitral, um prazer reservado aquela familia e 

seus convidados, embora qualquer um que passe pela frente do coso 

perceba sua existencia. 

Dentre as casas que tem implantados vitrais feitos pela Coso 

Conrado, a Coso das Rosas, residencia do familia Ernesto de Castro 

possui em seu hall de escada um grande vitral, cujo projeto pode ser 
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atribuldo ao pintor Carlos Oswald35.A casa tem entrada pela lateral direita, 

o que lhe garante alguma privacidade no acesso ao seu interior. Ao 

entrarmos na casa, avistamos bem a nossa frente o vitral, uma janela fixa 

de 2,80m de altura X l,50m de largura iluminando a escada de acesso ao 

andar superior. A composic;ao mostra em primeiro plano uma fonte 

jorrando agua, passarinhos ali pousados bebericando, uma varanda 

desenhada em perspective simulando um prolongamento da propria 

casa, algumas arvores na parte superior em primeiro plano, e ciprestes ao 

fundo. 0 vitral e todo emoldurado com ornatos pintados em grisaille, que 

encontra semelhanc;as em outras obras feitas na mesma epoca, 

principalmente com os vitrais da Faculdade de Direito do largo de Sao 

Francisco.
36 

Este vitral esta implantado no hall de escada que do acesso ao andar 

superior, onde estao as partes mais Intimas da casa, como os quartos de 

dormir, saletas de uso restrito aos familiares e banheiros. Neste sentido, 

ele reforc;a a linha divisoria entre o espac;o publico e o privado na casa. A 

35 No vitral consta apenas a assinatura da Casa Conrado, nao havendo menyao ao autor do 
desenho; mas Conrado Ill confirmou esta autoria, tendo inclusive sugerido a Secretaria de 
Estado de Cultura que fizesse uma exposiyiio de "cartoes" para vitrais de Carlos Oswald, 
executados pela Casa Conrado. De 17dez 91 a 26 jan 92 foram expostos os projetos dos vitrais 
das lgrejas Santa Margarida Marla e Santuario do Sagrado Corac;:ao de Jesus no Rio de Janeiro 
e de uma igreja em Juiz de Fora (MG) na Casa das Rosas, agora transformada em Galena 
Estadual de Cultura. por ocasiao da comemorayiio dos cern anos da avenida Paulista. 
lnfelizmente o desenho do pr6prio vitral da Casa das Rosas, nao existia mais. 

36 Nos vitrais da Faculdade de direito do Largo Sao Francisco, os omatos desenhados em 
grisail/e sao reproduc;:Oes dos ornatos feitos em gesso no pr6prio edificio, como se fossem uma 
continuayiio do ediffcio. 
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sua tematica, "imitando" uma janela, sugere a existencia de um tranqOilo 

patio anexo, para onde estariam voltadas as janelas dos quartos. Destas 

janelas se avistaria uma fonte e ao fundo uma paisagem com ciprestes 

milenares, como se estivessemos num canto qualquer da ltalia e nao na 

avenida Paulista.Como ja vimos, ao chegar ao Brasil, Conrado Sorgenicht I 

tambem pintava afrescos, como ja se fazia por aqui em casas de fazenda 

pelo interior do pais, muitas vezes imitando "janelas com com vistas sobre 

ambientes do Rio de Janeiro ou da Europa, sugerindo um exterior 

longinquo, certamente diverso do real, das senzalas, escravos e terreiros 

de servic;o. "37 Na Casa das Rosas, Conrado Sorgenicht Ill parece repetir o 

gesto, agora num vitral, aparentemente transparente, mas que deixa 

transparecer a luz, e nao a paisagem real. Temos a sensm;ao de que 

poderiamos ver o quintal ou o jardim da casa, mas estamos vendo a 

paisagem imaginada pela familia para aquele local. 0 vitral da Casa das 

Rosas, mesmo tendo sido desenhado pelo pintor Carlos Oswald nao 

possui, no meu entendimento, uma evidente correspondencia com a sua 

pintura. 

Carlos Oswald manteve uma relac;ao de proximidade com a Casa 

Conrado durante muitos anos, o que ilustra bem o relacionamento dos 

Sorgenicht com diferentes pintores em coda epoca. Conrado II fez muitos 

37 
REIS FILHO,N.G. (Op.cit.) -pg 134. 
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trabalhos de sua propria lavra, desenhava, pintava, trabaihava no fatura 

do vitral. Mesmo tendo feito uma quantidade enorme, sempre manteve 

muito bem o controle, definindo seu estilo, uma opiniao plastica que 

transparece nos recortes e nos cores do vidro. Fez tambem trabalhos em 

parceria, como no coso do vitral do Bolsa do Cafe de Santos, com 

Benedito Calixto, como ja vimos. Conrado Ill por sua vez, nao desenhava, 

nao pintava ( nem profissionalmente, nem como hobby ), mas conhecia 

bem as tecnicas de se trabalhar o vidro, as possibilidades plasticas do 

material, e ensinava seus auxiliares que se tornavam praticos, 

especializados em alguma etapa do trabalho. Com o tempo, a propria 

manuten<;ao do atelie formava mestres, um empregado antigo ensinava o 

mais recente, e Conrado Ill acabou se distanciando do fatura em si, mas 

permanecendo sempre no controle do qualidade. Sua especialidade era 

entender bem os anseios do diente, criar os "roteiros" dos conjuntos de 

vitrais, escolher o artista que pudesse desenhar no estilo que o cliente 

desejava e coordenar o trabalho do equipe para fazer o vitro!. No ultimo 

capitulo desta disserta<;Cio, "A pratica de um atelie de vitrais", estas etapas 

aparecem melhor explicadas. 

Em 1928, Conrado Sorgenicht Ill casa-se com Laura Lara Pereira Pinto, 

pintora, tilha de tradicional familia paulistana, cuja raiz genealogica 

remonta a mais de 400 anos,ao inicio da colonizac;ao brasileira.Conrado II 
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comec;a a passar a coordenac;oo do atelie a seu filho Conrado Ill, num 

processo que durou ate 1934, quando sofreu urn derrame cerebral, vindo 

a falecer em 1935. Em 1929 nasce a (mica filhade Conrado Ill, lolanda Lara 

Sorgenicht. Analisando o conjunto das obras realizadas, observamos que 

conforme Conrado Ill vai assumindo o controle do atelie, ampliam-se as 

relac;oes com artistes das mais variadas correntes, abrindo-se o leque no 

medida em que a propria arte brasileira crescia e se diversificava. Ao 

mesmo tempo Conrado Ill trabalhou com artistes de produc;oo pict6rica 

bern diferentes, como Carlos Oswald, Gomide, John Graz, Yolanda 

Mohalyi, entre outros que estudaremos. 

A parceria entre o pintor Carlos Oswald e a Coso Conrado iniciou-se 

em 1915, quando o artista fez seu primeiro vitral para o Uceu de Artes e 

Oficios do Rio de Janeiro. Em seu livro ·como me tornei pintor"38
, escrito 

aos 75 anos, ele faz uma listagem de sua obra ( que ao final admite ser 

uma lista incomplete ), e cita dez conjuntos de vitrais e dois mosaicos 

executados pela Coso Conrado, urn executado pelo vitralista Gastoo 

Formenti (1939)39 e outro pela Casa Guanabara (19501, ambos do Rio de 

Janeiro. As demais obros citados no livro soo todos de urn periodo 

posterior, quando a Coso Conrado era coordenada por Conrado 

38 Oswald, Carlos. Como me tomei urn pintor. Vozes- Petr6polis, 1957. 
39 Gastiio Formenti foi representante da Casa Conrado no Rio de Janeiro, demitiu-se e montou 

seu proprio atelie. 
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Sorgenicht Ill, com quem o pintor manteve tambem uma rela~ao de 

amizade. Entre as obras feitas com a Casa Conrado estao os vitrais da 

Capela do Panteao dos lmperadores, na Catedral de Petr6polis (19361, da 

Capela Mortuaria da lgreja Nossa Senhora da Gloria (19381, mosaico para 

o altar-mor da matriz de Santa Terezinha do Tunel (19391, vitrais da lgreja 

de SanfAna (19411, ambos no Rio de Janeiro. Mosaico para o altar da 

Catedral de Guaxupe IMG-1941), vitrais da lgreja de Nossa Senhora do 

Rosario, Campos (19461, lgreja de S. Pedro Ap6stolo no Encantado, Rio 

(1949), lgreja Matriz de Santa Teresa (19501, Capela das lrmas 

Sacramentistas de Juiz de Fora, lgreja Matriz de Santa Margarida 

Maria(l955), lgreja Matriz de Sao Sebastiao no Rio de Janeiro (1956). Neste 

mesmo livro, o pintor faz algumas reflex6es sobre o seu trabalho, 

revelando sua religiosidade, sua dedica~ao a arte sacra, paixao que o 

aproximava de Conrado Ill. 0 pintor comenta especificamente sobre 

vitrais: 

"Foi por volta de 7930 que comecei a me ocupar 

seriamente dos "vitreaux· e ininferruptamente ate hoje /1957} 

tenho trabalhado em vitrais. t uma arte que entusiasma devido 

as suas possibilidades, a riqueza dos matizes, a violencia do 

claro-escuro que lorna a sua tecnica parecida com a da agua 
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forte, e eu_ sendo oguo-fortista, niio podia deixor de ser 

seduzido pe/os morov!lhoso produp5es medievois dos cotedrois 

g6ticos ... •. 

Segundo Conrado Sorgenicht Ill, Carlos Oswald fez diversos desenhos 

para vitrais residenciais, mas aos quais noo dava a mesma importoncia, o 

mesmo valor que dava aos vitrais de caracter religioso. A obra de Carlos 

Oswald destacou-se tambem pelo seu trabalho como gravurista e 

professor de gravura. Foi assim que em agosto de 1957, aos 75 anos, 

Carlos Oswald fez a exposh;oo "40 ANOS DE GRAVURA ARTISTICA NO 

BRASIL" no Coso Conrado, ao lado de onze alunos seus, iniciados no Liceu 

de Artes e Oficios do Rio de Janeiro, num total de 150 obras. Nesta epoca 

a Coso Conrado chamava-se Vitrais Conrado Sorgenicht S.A., e estava em 

plena saude financeira, possuindo urn escritorio no rua Bela Cintra, n°67, e 

a fabrica no rua Clodomiro Amazonas, n°1132. No escritorio, uma coso 

grande que ja servira como atelie I antes do Clodomiro I. estavam sempre 

expostas fotos de vitrais prontos e objetos utilitarios feitos pela Coso 

Conrado como espelhos-aquecedores e moveis, entre outros. Ali se 

recebiam os clientes e se coordenava o trabalho das filiais, como a da rua 

Uruguaiana no Rio de Janeiro, e representantes em Belo Horizonte, 

Campinas, e Ribeiroo Preto. Conrado Ill costumava comentar e 
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recomendar exposi<;oes em jornais e revistas ligados ao Rotary Club de 

Sao Paulo. Ao fazer esta exposi~ao, pretendia ampliar esta atividade de 

galerista; mas ao que parece, esta foi a Onica exposic;ao importante, com 

alguma repercussao no imprensa. No entanto, manteve-se o habito de 

expor os projetos para vitrais, que podemos chamar de "cartoes", 

principalmente de artistes ja reconhecidos, que muitas vezes faziam 

aquarelas ou pasteis para servirem de modelo a um vitral. 

Quando pensamos no trabalho do Coso Conrado no espac;o de um 

seculo, percebemos que ha dois periodos particularmente fecundos, nos 

quais foram feitos os conjuntos de vitrais mais significativos. Sao estes, o 

primeiro periodo de 1920 a 1935, quando o atelie era coordenado por 

Conrado Sorgenicht II e o segundo de 1950 a 1965, epoca aurea de 

Conrado Sorgenicht Ill. Observando este primeiro periodo, varias linhas de 

trabalho da Coso Conrado, aconteciam simultaneamente, ou por 

acompanhar o gosto do clientela, ou as tendencies do modo, ou 

novidades tecnicas que surgiam. 

Para entende-las, voltamos um pouco no tempo. Depois de haver 

entregue o vitro! do Bolsa do Cafe de Santos, Conrado II comec;a a 

trabalhar nos vitrais que faria para o Mercado Municipal de Sao Paulo 

(vide ilustrac;ao- pg.74 ). A ideia comec;ou a ser desenvolvida em 1926, 

executada entre 28 e 32, mas a revoluc;ao constitucionalista de 32 adiou 
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sua inaugura~ao para 1933. Na placa afixada consta: "INAUGURA(:AO EM 

25/7/33 SENDO /NTERVENTOR FEDERAL EM SAO PAULO GENERAl 

WALDOMIRO CASTILHO DE liMA E PREFEITO 0 DR. THEODORO A. RAMOS~ 0 

edificio foi construido no varzea do Carma, Cis margens do rio 

Tamanduatel, prevendo a utiliza~ao de seu leito para o contato com hortas 

e pomares ribeirinhos, naquela epoca importantes fornecedores, 

responsaveis por boa parte do abastecimento da cidade de Sao Paulo. 

Tambem se pensou no proximidade das vias ferreas, facilitando o 

escoamento da produ~ao. Conforme relata o comerciante de fumos 

Rizzieri Joao Bruno40
, no inicio de seu funcionamento o mercado era 

considerado pela popula~ao urn Iugar urn pouco afastado, onde a 

primeira linha de bonde s6 chegou em 1939. Houve incentives, descontos 

de ate 50% no valor dos boxes para atrair comerciantes, que tambem 

enfrentaram muitas vezes as enchentes do rio Tamanduatel, problema 

que s6 foi corrigido com a retifica~ao do leito, em 1966. 

No projeto do edificio trabalhou o arquiteto Felisberto Ranzini, sabre 

uma planta modulada que fora elaborada no Alemanha,41 e executado 

pelo Escrit6rio Tecnico Ramos de Azevedo. Os vitrais formam urn conjunto 

de nove paineis figurativos e mais 32 grupos menores com desenhos 

40 Depoimento do comerciante a Conrado Sorgenicht Ill que relatou a autora. 
41 Segundo as autoras em "Architetura ltaliana a San Paolo", de Anita Salmoni e Emma 

Debenedetti, Sao Paulo, lnstituto Cultural ltalo Brasileiro, 1953. 
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geometricos. Todos sao "emoldurados· por uma faixa estreita do mesmo 

padrao, acentuando o formato dos vitrais, arredondados no parte 

superior. Sao de grandes propor~6es, aproximadamente de 3 a 4m de 

altura por Sm de largura coda janela, e estao localizados bern no alto das 

paredes, como se estivessem iluminando um segundo andar. Esta 

implanta~ao lhes confere um Iugar de grande visibilidade ate hoje, mesmo 

quando o mercado esto bastante ocupado, com altos pilhas de caixas de 

legumes e frutas, que poderiam obscurece-lo. 

A beleza das cores, a escolha dos vidros, tudo foi muito bern 

resolvido. Merece destaque especial a temotica dos vitrais. A encomenda 

foi feita no sentido de procurer um tema que tivesse uma intima rela~ao 

com a utiliza~ao do edificio; mas o desenvolvimento do mesmo reflete um 

novo momenta na arte brasileira. Nao e por acaso que no mesmo ano em 

que o vitro! foi inaugurado( 1933 ), Tarsila pinta Operorios e Segundo 

Classe, e Portinari, pouco tempo depois, pinta Cafe, obra com a qual 

recebe segundo men~ao honrosa no Exposi~ao do lnstituto Carnegie de 

Pi1tsburgh,USA
42

. Mesmo nao tendo contato direto com estas obras, ou 

exposi~6es 43 , o vitral espelha um novo momenta. Ate aqui, o trabalho fora 

representado por alegorias, como no vitro! feito para o Palacio das 

42 Fabris, Annateresa.Portinari,pintor social. Sao Paulo: Perspectiva - Edusp, 1990. 
43 

Quando questionado pela autora sobre a Semana de 22, Conrado Ill afimnou que na epoca. 
parecia um movimento distante. de elite. ele nem ficara sabendo ao certo. S6 com a 
convivencia com Gomide e Graz, conheceu melhor estas ideias (em 22 Conrado Ill tinha 20 
anos). 
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lndustrias ( 1924 - Escrit6rio Tecnico Ramos de Azevedo l, onde aparece a 

industria no figura de uma mulher segurando uma engrenagem, ou 

mesmo o comercio representado nos paineis pintados no Salao do Bolsa 

do Cafe de Santos (19221 no figura de urn homem, conforme o proprio 

pintor Benedito Calixto o descreve: 

... ·o quadro representa um posti~o monumental ( a Bois a de 

Cafe J, em o qual se ostenta um genio symbolisando a Industria 

e o Commercia, com a tunica e o manto da realeza, 

empunhando um septro coroado pelo caduceu de Mercurio. Tem 

na dextra um titulo bancario, que offerecce a outro genio de 

mulher que symbolisa a Patria . .M 

Tambem seria posslvel ao Mercado, uma representac;:ao de trutas e 

flores, no estilo art-nouveau, como foi feito em muitas residencias do 

epoca. No entanto, os vitrais do Mercado Municipal apresentam um tom 

quase jornalfstico, revelando uma nova postura. Este novo momento 

certamente e autorizado pela importancia que 0 tema do trabalhador, 

principalmente no figura do lavrador, comec;:a a assumir no pintura 

brasileira. Ali aparece o homem tlagrado no momento de seu trabalho: 

44 
Benedito Calixto ( op.cit ), folheto foi encontrado, ainda como prova de aprovayiio para 

grafica, nos arquios de Conrado Sorgenicht (Ill). 
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alimentando animais de criac;ao, colhendo cafe, transportando bananas, 

tocando o gado. Cenas da agricultura, avicultura, pecuaria, mostrando 

agricultores trabalhando de forma bem rudimentar, numa epoca anterior 

a mecanizac;ao. Tudo retratado dentro de um realismo "fotografico" no que 

diz respeito a paisagem, a proporc;ao e a profundidade dos elementos 

representados, buscando a autenticidade das informac;6es. 

Diz-se que Conrado Sorgenicht II andou pelas fazendas do interior do 

Estado de Sao Paulo, acompanhado de seu filho Conrado Ill, que nesta 

epoca ja trabalhava no atelie ( desde 1922 )45
, fotografando lavouras para 

registrar I com uma preocupac;ao quase didatica l as ferramentas 

utilizadas, os meios de transporte, os animais de pequeno porte sendo 

criados soltos. De toto, esta "reportagem" trouxe referencias para a 

criac;ao dos vitrais, mas a composic;ao de coda quadro foi independente 

de uma ou de outra foto. Conrado II estudou as fotos para compor o tema 

dos vitrais. Ha uma interterencia nesta realidade, expressando uma visao 

do vitralista, pois aparecem nos vitrais apenas agricultores com o tipo 

ffsico de europeus,46 bem trajados. concentrados no trabalho, produzindo 

e mostrando a produc;ao. 0 homem e a sua produc;ao, resultado de seu 

45 Conrado Ill marcava o inicio de seu trabalho no atelie em 1922, quando acompanhou a 
participacao da Casa Conrado na Exposiyao Comemorativa dos Cem Anos da lndependencia 
do Brasil, no Rio de Janeiro 
46 Em entrevistas feitas pela imprensa na epoca da restauraciio destes vitrais, Conrado sempre 
foi questionado quando il ausencia do imigrante japones nos vitrais, e dizia: "meu pai quiz se 
colocar nos vitrais, ele era um europeu, queria mostrar que os europeus e que estavam 
construindo a nova terra, o japones niio era lembrado ... " 



79 

trabalho, aparecem sempre em primeiro plano, a paisagem, a moradia, o 

transporte, enfim a infra-estrutura, atras; e acima o grande ceu, ocupando 

aproximadamente a metade de cada quadro. 0 tratamento das cores e 

bern naturalista, detalhado, mostrando nuan~as sutis de algumas 

colocadas lado a lado. Apenas o ceu extrapola o tom naturalista para 

assumir um aspecto mais poetico, acentuado pelo recorte livre dos vidros. 

Nao e o nosso sol do meio-dia, escancarado e tropical; e o ceu lilas, onde 

azuis, rosas e roxos se mesciam, meio nuvens, meio nesgas de espa~os 

vazios. 

Neste conjunto de vitrais, nao encontramos a assinatura de um desenhista 

independente, como nos casos onde e possivel determiner de forma 

precisa a autoria de um projeto ou de um ·cartao·. Ele foi encomendado 

diretamente a Casa Conrado, criado pelo proprio Conrado II, que fez a 

pesquisa iconografica, os esbo~os do projeto, escolha dos vidros, 

determina~oo das cores, mas e provavel que os desenhos tenham sido 

ampliados ao tamanho desejado, recortados, soldados e colocados, por 

funcionarios do atelie. Nesta epoca, suas noras laura e lOcia, ambos 

pintoras, faziam freqOentemente desenhos para os vitrais, ampliando 

rascunhos a partir de ideias de Conrado 1147
. Mas uma caracteristica 

47 
Lucia e Laura Lara Campos casaram-se no mesmo dia com os irmilos Conrado e otto 

Sorgenicht, que ja trabalhavam na Casa Conrado. Em depoimento a autora, Lucia contou que 
desenhou o vitral da "Lavoura do Cafe", que depois teria sido inclusive reproduzido na fazenda 
da familia. Lucia ficou casada apenas por 5 anos, quando divorciou-se de Otto, que teve morte 
prematura em acidente de autom6vel. Conrado Ill foi o unico filho a assumir realmente o atelill. 
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marcante do trabalho de Conrado Sorgenicht II e o corte arredondado dos 

vidros no ceu das paisagens. Este detalhe e tao forte e constante na 

produc;ao de 1920 a 1935, que encontramos o mesmo recorte no ceu em 

algumas igrejas do mesmo periodo48
, como na lgreja Matriz de Amparo 

(19331, no Estado de Sao Paulo, ou no predio da Alfandega de Santos 

(19341. Mais ou menos deste periodo em diante, o recorte do ceu 

comec;aria a mudar, como notamos no vitral da Coso das Rosas, ainda um 

pouco arredondado, mas bem definido nos zonas de cores, sem a mescla 

de lilases do Mercado Municipal. Este estilo caracterizou mais o trabalho 

de Conrado Sorgenicht II, e foi se extinguindo com seu afastamento do 

atelie (19341 e falecimento (19351. 

Estes vitrais foram restaurados tres vezes por Conrado Sorgenicht Ill; 

uma antes mesmo da inaugurac;ao, pois os soldados da Revoluc;ao 

Constitucionalista de 1932 se abrigaram no predio do mercado, que ja 

estava praticamente pronto, e "distraiam-se· atirando nos cabec;as dos 

trabalhadores retratados nos vitrais, ja colocados. Uma segundo reforma 

foi feita em 1979, pela Secretaria de Servic;os e Obras, na gestao do 

prefeito Reynaldo de Barros, incluindo pintura externa, substituic;Cio de 

telhas, impermeabilizac;Cio de lajes e restaurac;ao dos vitrais. Esta 

48 
Estes vitrais com ceu arredondado, norrnalmente eram da Casa Conrado, sem a assinatura 

de um artiste especifico, e atendiam portanto as determinaC(iies do vitralista, na epoca Conrado 
Sorgenicht II. 
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restaurac;Cio foi feita por Conrado Sorgenicht Ill, que tambem instalou telas 

protetoras no parte externa do vitral, invisiveis pelo lado de dentro. Em 

1988 nova restaurac;ao, coordenada pela Secretaria de Abastecimento e 

Obras, no gestao do prefeito Jonio Quadros. 

Em 1932, Conrado Sorgenicht Ill alista-se para lutar no Revoluc;ao 

Constitucionalista, no Batalhoo Fernao Oias Paes Leme, o que seria para 

ele motivo de orgulho e honra ate o tim de sua vida. Sempre cultivou lac;os 

de amizade gerados nesta ocasiao, participando ativamente das paradas 

comemorativas de 9 de julho e do Sociedade Veteranos de 32 - MMDC. 

Contribuiu com gravac;oes em marmore no interior do Mausoleu do 

Soldado Constitucionalista, onde viria a ser sepultado em 1995.49 

No mesma epoca ( vide ilustrac;6es-pgs.82 e 83 I em que a Coso 

Conrado trabalhava no vitral do Mercado Municipal, consolida-se a 

amizade de Conrado Ill com o artista Antonio Gomide50
, que se estabelece 

definitivamente no Brasil em 1929 e comec;a a desenhar vitrais, para 

igrejas e residencias em sao Paulo. Esta atividade durou 25 anos, mas 

teve seu periodo mais intenso no decada de 30, quando o artista realizou 

49Conrado Sorgenicht Ill faleceu em setembro de 1994, foi cremado, e suas cinzas depositadas 
no Mausoleu em cerimiinia no dia 9 de julho de 1995. 
50Ant6nio Gomide (ltapetininga, 1895-Slio Paulo, 1967). Aos 18 anos mudou-se com a familia 
para Genebra, onde freqUentou a Escola de Comercio, onde tomou-se amigo de Sergio Millie!, 
e a de Belas Artes, onde conhece seu amigo John Graz. Foi aluno de Ferdinand Hadler. Morou 
em Paris e em Toulouse onde aprendeu a tecnica do afresco com Marcel Lenoir.Em 1929 
retoma ao Brasil e trabalha tambem com decoraylio de interiores. Em 34-40 faz parte do grupo 
7, juntamente com Brecheret, Elizabeth Nobling, Yolanda Mohalyi, Rino Levi, John e Regina 
Graz. De 29 a 54 desenhou para vilrais, paineis esculpidos em baixo-relevo e espelhos 
gravados, para a Casa Conrado . 
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CASA CONRADO 
FUNDADA EM 1889 

CONRADO SORGENICHT 
TEL. 5-5089 - HUA BHIGADEIHO GALVAO, 195 - CAIXA POSTAL 8ll 

SAO PAULO 

VITRAES DE ARTE 
ALGUNS ATTESTADOS DE VITRAES EXECUTADOS 

8ao Paulo, - Setembro de 1907 
0 Sr. Conrado Sorgenicht executou diversos vitraux: para a igreja Matriz 

de S. Cecilia, os quaes muilo se recommendam pela perfei~o do trabalho e modi-
cidade dos pre-cos. · 

Os ·vitraux existenles na referida Matriz, conservam-se ainda. em perfeito 

estado de conserva~Uo, parecendo inteiramente inalteraveis. 

(a). D. Duarte Bispo de S. Paulo. 

Ribeiriio Preto, 14 de Maio de 1927 

Declaro que o Sr. Conrudo Sorgenicht. da Casa Conrado de S. Paulo, for

ncceu os vitraux Pira a Cathedral d'este Bispado, e o fez a. meu con ten to. e tern 
merecido francos clogios de todos quanto visitam a mesma. 

(a). D. Alberto, BUpo de Ribeiriio Preto. 

CEHTIFICADO 

CEI\TIFICO que o Snr. CONRADO SORGENICHT. 
S. Paulo, forneceu diversos vitraes para a lgreja de Sto. AHon!'o, cuja 

muito me agradou, qucr oela ma ,perfcic;Ao nu pmturas come tambem 

nn~o do3 coloridos, rivalizantlo, com vanta~. aos vitraes £abricados na 
Hio de Janeiro, 1 de Julho de 1922. 

lllmo. Snr. Conrado 

SaudacQes 

(a) Padre Gualler Perriens 
Sup. 0. Prov~- C. S. S. R. 

Est5.o jli collocados os Yitraes da rninha igreja. As imagens agradaram-me 

muito e sao dignas de aprecia~o. Honram as ofiicinas de sua 001-~ituada casa e 

a probidade de V. S. na execu~o de seus contractos. 
Felicitando-me pela melhor obra de arte de minha igreja, felicito tambem 

V. S. Creia sempre na muita estima de quem se confessa. .:. 

Illmo. Snr. 

Sauda~ attenciosas. 

de V. S. 
Amigo muito grato " 

(a). Padre Jose de Noronha 

Siio Carlos, 25-12-1925 

De posse dos lindos vitraes, resta-me agradecer-vos o hem acahado trabalho 

que causa admira~o a todos, pelo delicado colorido e gosto artistico da casa que o 
executou. 

Com toda a estima e considera~o. subscrevo-me 

{a). lrmii Ste. Benuud - Superiora. 

UNICO ESTABEl..ECIMENTO NO BRASIL CONSIDERADO EM CONDIC0ES DE FORNECER PRODUCTOS 

SiMU .. ARES AOS EXTRANGEiROS PELA CIRCULAR N. SS DO M!NISTERIO DA FAZENDA DE 14-5-!$38. 
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inclusive um dos mais interessantes trabalhos nesta parceria com a Coso 

Conrado, que foi o vitral para o Parque Fernando Costa, no Agua Branca, 

em Sao Paulo( vide ilustrac;ao- pg.84 ). 0 vitral e dividido em retangulos 

verticais iguais, montados como se fossem faces de urn grande cubo, com 

uma iluminac;ao artificial interna. Esta montagem especial do vitro!, me 

porece que acentua as qualidades volumetricas do desenho e o faz 

caminhar em direc;ao a escultura, como um grande abajur iluminando o 

leito do rua. Colocado no portao do parque, e visivel aos que passam pela 

avenida Francisco Matarazzo, como um paine! colorido e luminoso, de 

certa forma precursor deste tipo de comunicac;ao visual urbana no cidade 

de sao Paulo. Os vitrais tern como tema cenas de boiada correndo, 

animais sendo tratados, que anunciam as func;oes a que o parque se 

destina. Ao fundo, a paisagem aparenta uma mota densa, de colorido 

intenso, que compoe urn jogo de recortes do vidro explorando lindamente 

curvas e pianos coloridos. 

"As formas geometricas das paisagens sugerem as figuras 

estilizadas dos raios de sol, que constituiu caracterfstica 

importante da segundo fase do Art-Deco nos anos 20 e 30. Sao 
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formas/cores que as vezes se interrompem para dar Iugar a 

novas cores/formas~ 51 

Alem de vitrais, Gomide tambem fez muitos desenhos para gravm;oes 

em marmore, e moldes para jateamentos com areia em vidro. A Coso 

Conrado sempre ofereceu uma linha de produtos padronizados, prontos 

para serem aplicados a uma decorac;ao, e nao somente os feitos sob 

encomenda. No inkio eram placas de avisos comerciais, epitafios, 

pedac;os de vidro plano incolor jateados, espelhos com molduras 

gravadas, entre outros produtos. Com o tempo, alguns temas foram sendo 

desenvolvidos, e produzidos em serie, como a "Santa Ceia", desenhada 

por Gomide, que foi um sucesso comercial para ambos. Gomide tambem 

trabalhou nos murais feitos em marmore e gravados com jatos de areia, 

para o Mosteiro de Sao Bento, como tema "Entradas e Bandeiras· ( 1954 l 

e executados no Coso Conrado. 

Foi tambem a amizade com Gomide que aproximou Conrado Ill de 

John Graz52 e Regina Gomide Graz. No decada de 30, John Graz 

51 Vernaschi, Elvira. Gomide. Sao Paulo : MWM Motores Diesel : lndusrtia de Freios Knorr : 
Edusp, 1989. 
52 John Louis Graz (Genebra,1891 -Sao Paulo,1980) cursou a escola de Belas Artes, onde foi 
aluno de Ferdinand Hodler e tornou-se amigo dos irmaos Antonio e Regina Gomide. Estudou 
tambem em Munique, onde aprende com Moos, desenho publicitario e litografia. Viaja a 
Espanha, onde pinta duas paisagens que ira expor no Teatro Municipal de Sao Paulo. Em 1920 
chega ao Brasil,casa-se com Regina Gomide, e em 1922 exptie sete quadros na Semana de 
Arte Moderns. Trabalha de 23 a 69 fazendo principalmente decorayaes de interiores para 
resid!incias, retomando seu trabalho pict6rico na decada de 70. 
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trabalhava intensamente no decorac;ao de elegantes residencies; ja era 

reconhecido pelo design de seus m6veis exclusives e pela harmonia do 

conjunto decorado bern ao estilo Art-Deco ( como ele mesmo dizia, o 

dernier cri do modo europeia ). Nesta epoca foram feitas muitas 

residencies onde portas e janelas possuiam vitrais estilo Art-Deco que 

utilizavam diversos tipos de vidro, com diferentes texturas, em urn s6 vitral. 

A cor noo era valorizada quanto a sua intensidade mas pela sutil 

luminosidade diferenciada em coda tipo de vidro; os tons eram pr6ximos, 

exceto em alguns pontos onde o vidro de cor escura e usado para 

acentuar o desenho do chumbo. Em qualquer vitral, o recorte do vidro, que 

e o limite onde duos cores ou dois tons diferentes do mesma cor se 

encontram, e sempre ligado por uma liga de chumbo e estanho 

perfilado
53

• Neste coso, o chumbo era explorado graficamente, e poderia 

unir dois vidros iguais, do mesma cor, o que lhe dava uma existencia 

autonoma enquanto trac;o I vide ilustrac;oo- pg.88 ). Como exemplo, que se 

veja o vitral do residencia Celso Figueiredo (1928). 0 proximo passo foi 

trabalhar a caixilharia, formando desenhos geometricos que aparecem 

como urn trac;o mais espesso, como no vitral do residencia de Mario 

Cunha Bueno ( 1930 ). 

53 
Para compreender melhor este processo, vide o capitulo "A pratica de um atelie de 

vitrais"nesta pesquisa. 
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Nesta epoca a Coso Conrado fez diversos vitrais neste estilo, que 

merecem por si s6 uma ampla pesquisa e analise detalhada. Apenas 

para registro, outro belo conjunto de vitrais foi teito para o Edificio 

Saldanha Marinho (decada de 30), no rua llbero Badar6,n° 39, um dos 

mais expressivos exemplos de estilo Art-Deco no cidade de Sao Paulo. 0 

tema dos dois pequeninos vitrais retere-se aos transportes terroviarios, e 

acompanha perteitamente bem as linhas do edificio. 

A convivencia de Conrado Ill com artistes, por razoes de ateto pessoal 

ou de interesse comercial, foi intensa e estimulante; o fato e que os rumos 

do atelie sempre se basearam em fortes parcerias. Houve um memento 

em que Conrado Ill, John Graz, Regina Gomide Graz e Gomide tentaram 

uma sociedade, uma coso comercial que pudesse criar a decorac;ao 

completa de um ambiente. Conrado executaria os vitrais desenhados por 

Gomide e as partes de vidro e espelho que compunham os m6veis de 

John, e Regina taria os estofados e tapec;arias. Queriam dar unidade e 

coerencia a decorac;ao sugerindo aos clientes a possibilidade de 

aquisic;ao de um conjunto complete, o que forneceria trabalho ao grupo 

todo. No pratica, a coso comercial nao chegou a existir, o que houve foi 

uma troca de clientes e indicac;oes para servh;;os. Mas foi um aprendizado 

muito interessante para Conrado Ill, que comec;ou a tatear a atividade de 

designer nao mais tentando criar objetos de vidro fundido, como fizera 



90 

seu poi, mas misturando outros materiais como madeira e metal. Sua 

sensibilidade intuia as contradic;6es de sua propria atividade frente a 

industria nascente que, conforme avanc;ava, ia transformando um vitro! 

exclusivo para a janela de uma residencia em um luxo permitido somente 

as classes abastadas, o que restringia o mercado atendido pelo atelie as 

grandes instituic;6es, publicas e privadas ( bancos, lojas, etc. ) e as igrejas, 

sempre constantes. Parecia necessaria, entao, criar objetos utilitarios que 

pudessem ser feitos em serie, que tivessem uma preocupac;ao com o 

artisticoe que pudessem vender bem (obras de arte a prec;os m6dicos 

para todas as classes ). 

Estas ideias, "estavam no ar·, e alem disso, seu pai, Conrado II, 

acabara de voltar de Paris, onde esteve para visitor a Exposition des Arts 

Decoratifs de 1925, trazendo novidades na utilizac;oo do vidro aplicado em 

m6veis, espelhos, oxidac;6es e jateamentos I vide ilustrac;ao- pg. 91 ). Em 

1928 Conrado Sorgenicht Ill havia se casado e viaiara em lua de mel para 

a Europa, onde tambem aproveitou para fazer pesquisas na area. 

lnspirados nestas viagens, os Sorgenicht. pai e filho, criaram e 

registraram a patente do nome Crystalfique, uma fusao das palavras 

crista! e lalique, com a qual pretendiam associar seus produtos ao bom 

nome do grande vidreiro frances Renee lalique. Estes produtos utilizavam 

sempre vidros espessos, de 6mm a 25mm, gravados em diversos niveis 
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de profundidade, criando figuras, ou desenhos de plantas, etc .. Quando 

transparentes, eram montados de forma a receber uma iluminac;ao 

eletrica lateral, o que dava profundidade ao desenho, ou podiam ser 

espelhados com variadas oxidac;oes, douradas, prateadas, rosa, 

champanhe, preto permitindo, enfim, a aplicac;ao em m6veis, paineis, 

lustres e luminaries. 

Mesmo contando com outros produtos, a criac;ao de vitrais, sempre 

foi a principal atividade da Casa Conrado, refletindo sua versatilidade ao 

atender clientes tao diferenciados. Simultaneamente eram feitas obras 

distintas, como aconteceu nos vitrais em estilo Art-Deco do Edificio 

Saldanha Marinho, e os da Faculdade de Direito -USP, ambos localizados 

de frente para o Largo Sao Francisco. Proximos no espac;o e no tempo 

(19341, estas obras sao, porem, .distantes nos interpretac;oes 

completamente diferentes dos vitrais 1 que mantem em comum, o toto de 

comentarem ou reafirmarem as func;oes a que os edificios se destinam ). 

0 segundo destes projetos foi feito pelo Escrit6rio Tecnico Ramos de 

Azevedo ( nesta epoca coordenado por Arnaldo Dumont Villa res e Ricardo 

Severo, pois Ramos de Azevedo ja falecera ). No Iugar do edificio que 

abriga hoje a faculdade de direito havia o antigo Convento de Sao 

Francisco construido em 1644. Em 1827 foram criados os cursos juridicos 
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no Brasil, e no ano seguinte, em 1° de marr,;o de 1828, foi inaugurada a 

Faculdade de Direito do Largo de Sao Francisco. 

Durante a revolur,;ao constitucionalista de 1932, o predio serviu de 

trincheira e abrigou combatentes, sendo bastante danificado. Pouco 

depois iniciou-se a reforma, inaugurada em 1934. 0 que restava de suas 

paredes de taipa de pilao foi inteiramente demolido e em seu Iugar surgiu 

um edificio bem ao gosto ec/etico, com diversas citar,;oes ao seu proprio 

passado, como a reprodur,;ao das arcadas no patio interno, que se 

tornaram famosas e passaram a designar a propria faculdade. Encimando 

as tres majestosas portas do entrada principal, foram recolocadas as tres 

velhas Iapides de marmore, coda uma com o nome de um grande poeta 

do lingua portuguese: Alvares de Azevedo, Castro Alves e Fagundes 

Varela, todos mortos antes de bacharelar-se. Nesta reforma, foram 

colocados os vitrais, e as luminarias do mencionado crystallique. 0 

conjunto forma um imenso painel de vitrais cortado por quatro patamares 

colocados em posir,;ao central, ligados por duos escadas nos laterais e 

uma frontal. lmplantado num ponto de intensa circular,;ao de pessoas 

entre os andares do edificio, pelo seu tamanho e localizar,;ao, o conjunto 

pode ser observado por partes, que funcionam como capltulos de uma 

narrativa. Todos os vitrais obedecem o mesmo esquema compositivo, 

onde um motivo central e emoldurado com ornamentos pintados em 
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trompe-l'oeil sobre o vidro, que acompanham o estilo de arquiteturo 

interna do edificio. Sao ornatos ondulados, frisos, cantoneiras que imitam 

perfeitamente o formato das janelas, e parecem ter a curiosa intenc;ao de 

tornar imperceptive! a linha divisoria, onde termina a parede e comec;a o 

vitral. Nos luminarias de crystallique, grandes vidros pianos repetem os 

mesmos ornamentos, grovados a jato de areia e acido. 

0 tema dos vitrais reverencia momentos historicos importontes no 

formac;ao do patrio brosileira. Ao entrarmos no edificio, e subindo ao 

primeiro patomar, vemos reproduzida uma foto do largo de Sao Francisco 

em meados do sec.XIX, onde aparece a fachada do antigo edificio, a rua 

e alguns transeuntes. 54predomina o tom sepia como nos fotos antigas, 

com excec;ao dos trajes das pessoas, em cores bern vivos. Subindo ao 

primeiro andar peio iado direito, ve-se uma alegorio do justic;a no figuro 

de uma muiher sentada sobre urn muro de pedro, tendo em suas moos 

uma balanc;a. No total sao quatro deusas que aparecem nos quatro 

"cantos· do conjuntos, uma em coda vitro!, sempre voltadas para o centro, 

como que olhando o motivo principal. As cores sao muito proximas, azul 

ou vermelho nos roupas sobre urn fundo sepia, e porecem inspiradas no 

pintura italiana do renascimento. No mesma direc;ao, do !ado esquerdo, 

ve-se o que parece umo continuac;ao do mesmo muro de pedro, onde 

54 
Esta foto encontra-se na biblioteca da Faculdade de Direito, datada atras a lapis: "+ou -

1850" 
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uma outra figura de uma mulher esta sentada com um livro nos moos, 

onde se le "MORAL/5"; ao fundo, uma placa de coda lado, como se fossem 

esculpidas em pedro, apresentam as inscric,;oes "CAUSARUM" e 

"COGNITIUM~ No segundo patamar, em posic,;ao central, "Fundac,;ao de 

Sao Paulo,1554", quadro de Oscar Pereira do Silva, pintado em 1909. A sua 

direita, acompanhando a escada, mais um vitral de caracter hist6rico, no 

qual aparece escrito: "Reproduc,;ao de uma pintura por Almeida Jr.". No 

lateral esquerda, novamente a reproduc,;ao de uma fotografia com a 

fachada do predio do Faculdade, bem semelhante ao vitral do andar 

terreo. No andar superior, o quadro do pintor Pedro America, 

"lndependencia ou Marte", de 1888. A sua direita, uma figura de mulher 

vestida de azul que parece uma deusa grega, com a cabec,;a coberta por 

um veu, no mesmo estilo inspirado no renascimento italiano. A esquerda, 

outra deusa, que pode ser identificada como Diana, a cac,;adora. 

Completando o conjunto, ha um vitro! colocado no posic,;ao mais elevada, 

como seestivesse "coroando" tudo, os simbolos do direito: a espada como 

tiel do balanc,;a do justic,;a. um livro aberto com numeros escritos em 

algarismos romanos de I a XII, o "Torah", tudo dentro de uma coroa de 

louros misturada com graos de cafe. Este conjunto de vitrais foi restaurado 

por Conrado Sorgenicht Ill em 1970. 
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Depois de realizar grandes obras que solicitavam o trabalho de 

muitos artesaos e provocaram um crescimento no atelie, comec;a a se 

instalar uma fase de declinio e encolhimento. A arquitetura brasileira 

evoluia, e o chamado ecletismo, tao significative nos primeiras decadas, 

encontrava oposic;oo no nova conjuntura social, principalmente no figura 

dos arquitetos que despontavam com ideais voltados ao novo 

nacionalismo. Uma das questoes que se levantou contra o ecletismo 

estava baseada numa resignac;ao aos modelos europeus, e agora 

desejavam-se referencias mais pr6ximas a nossa propria cultura. Nosso 

passado, ainda too jovem, nos remetia ao periodo colonial, e naquela 

arquitetura nao ha vitrais, nao ser nos bandeiras sobre as portas (muito 

vistas nos casas de fazenda), ou alguns paraventos em igrejas (onde 

pedac;os de vidro colorido normalmente recortados geometricamente em 

retangulos horizontais, eram fixados utilizando esquadrias de madeira)55
. 

No Europa, a mesma confluencia de ideias que gerou o ecletismo, ha 

muito se desmanchara e buscava novos caminhos mais coerentes com o 

mundo recem industrializado. Neste momento, visita o Brasil o arquiteto le 

Corbusier, com suas ideias de urbanismo, de funcionalismo e de 

aproximac;ao com a natureza: o sol, a vegetac;ao e o espac;o, eram os 

novos dogmas, que encontraram ressononcia por aqui no discussoo com 

55 Niio encontrei in loco, nem tao pouco em livros referencias escritas a vitrais de 
chumbo estanhado em nosso Periodo Colonial. 
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arquitetos como Flavia de Carvalho56
, G. Warchavchik , que ja se 

estabelecera por aqui e fizera a casa da rua Santa Cruz (1927); e Lucio 

Costa, que se reune com o arquiteto para planejar a constru~ao do 

Palacio do Ministerio da Educa~ao Nacional e da Saude Publica, no Rio de 

Janeiro I 1936 1. Por esta epoca Oscar Niemeyer, ligado ao mesmo grupo, 

come~ando sua imensa obra, que ira destacar o Brasil na arquitetura 

internacional. Observando a arquitetura de Niemeyer, somos levados a 

pensar no pequeno espa~o reservado ao vitral, que ficou restrito a poucas 

obras sacras e recentes (a partir de 1983 57
). De qualquer forma, os tempos 

estavam mudando, as grandes janelas de vidro plano incolor temperado 

aumentando e o espa~o para a janela com vitrais, diminuindo. 

Mesmo sofrendo um encolhimento, o atelie estabilizou-se em novo 

patamar, e mantinha-se aproveitando principalmente dos reflexos da 

modo Art-Deco, que favorecia as diversas aplica~oes do vidro, como 

vimos. Alem disto, as encomendas para igrejas mantinham-se constantes 

e nunca deixaram que o atelie fechasse. Muitos artesaos que haviam 

aprendido o seu oficio no Casa Conrado, agora salam e montavam seus 

pr6prios neg6cios, cuja clientela era principalmente formada de igrejas e 

56 Depois de trabalhar por tri\s anos com Ramos de Azevedo, Flavio de Carvalho saiu e montou 
seu proprio escrit6rio. Mesmo tendo trabalhado diretamente no projeto do Palacio da Justiya, 
que possue vitrais e espelhos da Casa Conado, nilo se tern notfcia de que tenha feito outras 
obras com vitrais. 
57 Estas obras silo a Catedral Metropolitana, a Catedral Ortodoxa, ambas de Brasilia, e os 
mausoleus Memorial J.K. e Memorial da Cabanagem, no Parii. Todas as obras tern vitrais de 
autoria de Marianne Peretti. 
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residencias. 0 atelie tambem trabalha com mosaicos que aproveita 

principalmente para fazer composic;oes com os vitrais das igrejas fazendo, 

por exemplo, uma ab6bada, uma "palla" de altar ou teto, em mosaico. 

Como cita o pintor Carlos Oswald em seu livro
58

: 

"1938 -desenho co/orido, l 00 X 0, 80 m - Modelo para o grande 

mosaico representando Santa Terezinha no ceu, para o altar

mar da matriz de Santa Terezinha do Tunel- Rio de Janeiro. 

Traba/ho exposto na sacristia da igreja. 0 mosaico foi feito pe/a 

Coso Conrado em tecnica moderna; tem 8 m de largura, em 

forma parabolica~ 

Na coordenac;ao do atelie atuavam Conrado Sorgenicht Ill e sua 

esposa laura. Em 1938, Conrado associa-se ao sogro, o fazendeiro de 

cafe Antenor Lara Campos, que compra duos cotas na sociedade, uma 

para si mesmo e outra para seu filho Alcides, que vai trabalhar no atelie 

junto a irma e o cunhado. A injec;ao de capital da um novo folego ao 

atelie, que prossegue trabalhando apesar das dificuldades que a situac;ao 

do pre-guerra comec;a a anunciar. Neste mesmo ano, 1938, falece laura 

lara Sorgenicht. Conrado Ill e Alcides trabalham com dificuldades. Em 1941 

58 OSWALD,C. (op. cit.) 
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Conrado Sorgenicht casa-se com Carolina Revoredo, com quem vivera ate 

o fim da vida e nao tera filhos. Neste momento, Sebastioo Paes de 

Camargo fundava a CVB - Companhia Comercial de Vidros do Brasil (1940) 

e, com o intuito de dominar o trust do vidro no Brasil, come~;ou a comprar 

todas as empresas menores que trabalhassem com este material. Antenor 

e Alcides, que tinham maioria na sociedade, decidem vender a Casa 

Conrado, que foi entao incorporada a CVB ( 1942 ). Conrado Ill nao ira 

trabalhar na CVB. 

Em 1943, em sociedade com amigos, Conrado Ill aluga uma casa na 

rua Bela Cintra, n°67 e abre a Vitrais Conrado Sorgenicht S.A. Sua esposa 

Carolina ira sempre acompanha-lo no trabalho do atelie, como 

or~;amentista, vendedora, assumindo fun~6es administrativas, e 

principalmente como rela~;6es pOblicas, contribuindo para estreitamento 

de antigos la~;os de amizade. Carolina torna-se muito amigo de Regina 

Gomide Graz, com quem convivera ate a morte desta. Vitor Brecheret e 

Pietro Maria Bardi tambem faziam parte deste circulo. 

Em 1945, sua filha Iolande Lara Sorgenicht casa-se com Jorge Silveira 

Mello Filho. Oeste casamento nasceram os filhos Jorge, Renato, Beatriz, 

Regina e Marta. 

0 atelie come~;a a se reerguer; Conrado Ill era um nome muito 

conhecido, e associado ao vifral como sin6nimo de qualidade. 0 atelie 
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trabalha principalmente com vitrais, mas come<;a novamente a 

desenvolver m6veis, objetos de decora<;ao, paineis de marmore, espelhos 

oxidados, e retorno tambem uma pequena produ<;ao com azulejos. 

Conrado Ill ja trabalha tambem no restaura<;ao de vitrais feitos, no maioria 

das vezes, pela propria Coso Conrado. 0 mercado estava tambem um 

pouco mais dividido, haviam outras pessoas atuando no area, como ex

funcionarios do Coso Conrado que abriram seus neg6cios ou mesmo 

imigrantes europeus independentes que ja conheciam o oficio e 

desembarcavam em outras capitais. 

Mesmo se fazendo vitrais no Brasil ha mais de meio seculo, ele ainda 

era lembrado como produto importado. As dificuldades de importa<;ao do 

vidro, a taxa<;ao de impostos constantemente modificadas, criavam 

situa<;6es ate esdruxulas. A constru<;ao do Catedral de Sao Paulo e um 

exemplo do concorrencia das mais variadas tendencias tentando se 

colocar no espa<;o do Se. A constru<;ao foi responsabilidade do arquiteto 

Luiz de Anhaia Mello, que jo conhecia os vitrais de Conrado Ill e o trabalho 

do artista Jose Wasth Rodrigues, que fez uma pesquisa sobre os santos 

paulistas mais antigos para desenhar os vitrais. Uma comissao dos 

"grandes paulistas· definia o que fazer, eram feitos os desenhos, e 

subitamente mudava-se a comissao, anulavam-se os projetos anteriores, 

tudo caminhava lentamente. Uma discussao para ocupar o ponto zero de 
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sao Paulo e de certo modo uma metofora da ocupa~ao da propria cidade, 

ecletica, diversificada, misturada, paulista! A Vitrais Conrado Sorgenicht 

S.A., acabou realizando parte dos vitrais que ali se encontram. A grande 

rosacea com o Brasao de sao Paulo no centro, implantada na parte 

superior do fachada, e urn vitral no Capela do Santissimo foram 

executados por Conrado Ill. Nesta ocasiao, no calor das discuss6es, o 

professor Bardi escreve uma carta ao amigo Conrado Ill se posicionando 

diante destes fatos. Esta carta foi para Conrado Ill tambem urn atestado de 

habilidade reconhecida, e do uma boa ideia da situa~ao no epoca. Foi 

escrita em 1952, comentando os vitrais da Catedral de sao Paulo, e aqui 

reproduzo (vide ilustra~ao- pgs.l06 e 107 ): 

"Acho que mandar fazer os vitrais do Catedral de Sao Paulo no /folia 

e um contrasenso, e que isto servira para tornar ainda mais 

impopular aque/e monumento nascido, artisticamente falando, mal· 

mas o que e mais grave, crescido ainda pior. 

A catedral, do ponto de vista do arquitetura, nao !em nenhum 

significado, o seu esti/o tem a ver com o go fico, assim como eu tenho 

a ver com Napoleao: ridfcula c6pia de elementos g6ticos do triste 

g6tico vitoriano, produto de uma mente privada de gosto e bom 

sen so. 
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Mas voltando aos vitrais. Eu penso que deveriam ser executados 

aqui, para que artistas locals remediassem, na parte decorativa o 

interior, e dessem um pouco de espfrito brasi/eiro a esta catedra/ 

germanizaste as ore/has. 

0 senhor acha que os artistas brasileiros estiio a altura de criar os 

desenhos rt cartonij para OS Vifrais? 

-Certamente. Niio sei quais seriam os pin/ores selecionados para 

este trabalho em Roma; mas imagino que sejam aqueles que 

gera/mente trabalham no Vaticano e relativa "entourage~ Neste coso 

seria melhor a farinha do nosso saco, pais o senhor sabe que a arte 

sacra oficial esta fora de nossa considerarao. Oepois da Contra

reforma a lgreja se divorciou da arte: se niio fosse assim, Rouault 

seria o Michelangelo de Pio XII. 

-Creque isso dependa do Papa? 

-Niio. Pio XII niio e somente um papa, e um humanista de amp/a e 

profunda visiio, que sabe natura/mente ver e en/rever no tempo. 

Quem teve ocasiiio de escuta-lo, ou quem leu as palavras que ele 

pronunciou inaugurando a Academia Pontific/a compreende que o 

"conservadorismo artfstico: niio e seu desejo; depende do ambiente 

do Vaticano. 
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Mas gostaria de falar dos vitrais. 0 papa niio tem nada a ver com 

isso. Quem tem a ver com isso e o ministro lofer, que deu uma 

licenra previa para esta importariio. 
59

. t um patente descredito da 

arte brasileira. Justamente nos dias em que Portinari e chamado a 

O.N.U. para executor um trabalho 6 ~ a autoridade governamental 

manda executor os vitrais no exterior Niio sou um nacionalista nem 

xen6filo._- mas ja que dirijo um instituto de arte brasileiro, sem adular 

ninguem, afirmo que aqui podemos fazer vitrais como na /folia. 

-E do ponto de vista industrial ou artesanal o que se poderia dizer? 

-Perfeitamente, como na /folia,· e pelo conhecimento que tenho da 

industria italiana, conhecimento de primeira miio, posso dizer-lhe: 

melhor que na !folia. A /folia tinha apenas um grande mestre neste 

campo, Pietro Chiesa, depois do Horescimento do Beltrami. Mas o 

Chiesa esta morto. Antes da guerra Chiesa e eu lutamos para que os 

vidros co/oridos do vitro! fossem fabricados na /folia. A !folia ate entiio 

importava aqueles vidros fabricados na Alemanha e na Franra. 

59 
Em folhetos publicitarios da Casa Conrado, na decada de 30, M uma observac;:ao, indicativa 

da importancia que esta discuc;:i!o adiquiriu naquele momento: "Unico estabelecimento no Brasil 

considerado em condi<;(Jes de tomecer produtos simi/ares aos extrangeiros, pela circular N. 35 

do Ministerio da Fazenda de 24-5-1930" 
50 

Em 1952, ano em que o prof.Bardi escreveu esta carla, Portinari comec;:a a pintar Guerra e 
Paz, por encomenda do governo brasileiro que decidira doar dois paimiis para a sede da O.N.U. 
-FABRIS,Annateresa.Portinari,pintor social, Sao Paulo, Perspectiva-Edusp.1990,p.21. 
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Mas a questilo nilo e a materia-prima, que e um elemento 

insignificante: tudo es/6 na milo-de-obra. E em Silo Paulo se fazem 

vitrais perfeitos, sob o ponto de vista tecnico, ha muitos anos. 

-0 senhor ere portanto que os vitrais podem ser executados aqui? 

-Certamente. 

-E os a/tares? 

-Por que nilo se podem executor aqui os a/tares? Entilo mandemos 

executor no exterior a casa, e cultivar o cafe. Uma catedral ou e 

produto da arte de um pais, ou de uma cidade, ou e uma coisa 

despatriada e impr6pria. 0 valor da igreja brasi/eira antigo e dado 

pelo •tutto locale: mesmo se naquela arquitetura ha moos de artistas 

portugueses. Uma catedral pode ser construida por artistas de outro 

pais, a hist6ria esta cheia de casos assim, mas os artistas deveriam 

ser semelhantes, a partir natura/mente do arquiteto. 

-Quais silo os pintores brasileiros que o senhor indicaria para os 

vitrais da Catedral de Silo Paulo? 

-Eu sugeriria que se organizar um concurso em que os premios nilo 

fossem concedidos antecipadamente. 

-E no coso de um artista estrangeiro? 
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-Rouoult com a proposto de colocor seus vitrois em umo novo 

cotedrol a ser construfdo em eslilo contemporaneo, e nao em estilo 

gotico-chewing-gum. • 

BARD/ 

( tradu~ao de luis Antonio Del Nero l 

Nesta mesma epoca, ja se iniciara a forma~ao do acervo do Masp -

Museu de Arte de Sao Paulo (1946). Em urn local improvisado, no edificio 

dos "Diarios Associados" no rua Sete de abril, iam se reunindo as obras de 

arte, no sua maioria adqOiridas pelo prof. Pietro Maria Bardi em suas 

inumeras viagens ao exterior, com dinheiro arrecadado por Assis 

Chateaubriand em doa~oes. Ao mesmo tempo, em 1947, falece o conde 

Armando Alvares Penteado deixando urn legado, considerado fabuloso, 

para a constru~ao de uma escola de artes, com pinacoteca anexa. E 

construfda a Funda~Cio Armando Alvares Penteado, e o professor Bardi 

convidado a dirigir o lnstituto de Arte Contemporonea, anexo a funda~ao. 

Foi com uma inten~ao pedag6gica que o prof. Bardi pensou o paine! de 

vitrais implantado no salao de entrada do edificio do Funda~ao. 0 grande 

tema que transparece neste conjunto, e o desejo de fazer uma mostra 

permanente de arte brasileira. Ao convidar os artistas para criar urn vitral, 

nao foi solicitado urn tema especifico, e sim urn cartao representativo de 
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SAO PAULO, BRASIL, RUA 7 DE ABRIL N.o 230 

' . 
Trovo che !'JendarP [; confezi on2.re i vit::::aux della Cette·5rale dfi 
S§o pp11l o jn l·~t-p.l i-a e JJn cpntrosc,psp, e;_ cio servire e. rendere_l 
ancor piu'ir:>popolare ouel monumento 114to, e.rtlStlcaF•ente oar.Lan

_g_g_,_ mal~ •a ouel che e ec:rio, cresciuto ancor piu male. 
La cattedrale , dal ounto di vista a:sc __ l e"C urE·., non a nessun 
;-jgiiifjcato, il suo stile na e cne rare con ll Gotlco, come io 
'-'o a che; ~'"'!:lrcc cor,· 1 ~ro I Cion • rlQl00 I ... .,.ln"1"'l,..,, l"'Y>r'- ,.,1 f· i ~:n.-~c..r+~ -·r_,t'-ici il -..;.. ..:-C" ,__ "--' <v..~; -'-· • , "-' ,..._a..._ ~~':" 0-o.c_._C\ U.~ ··"'--''-'~-~.._,._,v_ ~ __ 

e rlsce £'D leo Vl .orrano, _ o ar men l rgrun8 ai gusto 
e dlDlc-on sensa. · 
La torniamo ai vitraux, Io penso che dovevano essere eseguiti qui, 
oerche gli artisti locali rimediassero nella carte decorative 

~ l'interno, e desscro un coco di spirito brasiliano a QUesta Catte
. ~rale tedeschecgiante a orecchio.-

( ·--:.:-.Lei penscc che rli 2rtisti fra~iliani soono' all'alilezza di esegui:·e 
i certoni per quei vitraux. I 

- Certamente. Non so quali siano i pittori italiani prescelti per 
questa lavoro aRoma; ma/immagino GPe siano quelli che geheralmente 
lavorano per il Vaticano e relative entouraf'e. In ouesto caso sareb
be meglio la farina del nostro sacco, perc&~ lei ia che l'arte 
sacra ufficiale e' fuori di ogni considerazione. Dopo la Contro
riforma, la ehiesa ha di vor ziai;;o con 1' iirte: so non i'osse cosl; 

uau a:;·e --i;j 2.1.. 1--.lC._leJ..ange o i-'lO .. ~l. • 

rede--cli.e- do' d:Ioenaaa.ai Paoa. 
lo. Pio XII non ~ solo un papa, tf un umanista di larghissime 

profonde vedute, che sa naturalm~nte vedere e intravedere nel tempo. 
Chi ha avuto occasions df ascoltlrlo, o chi ha letto le parole che 
disse inaugura;_do l'Accadeoia ?ontificia capisce che il-"conservatis 
artistico 11

, none nei sutli desideri; dipende dall'ambiente vatic~no. 
r;a vorrei oarlare di vitraux. Il Papa non c 'entra. C 'entra piuttost:
il ministro :Lafer ch'' ha dato .la licenza previa per .J..a lora impor-
tazione. ~ una patente sfiducia nell'arte brasilian"· Proprio. ne:i., 
&.:i&:£!1~ in cul roi"ElriarTvienc cnramato a1..ca u!"O per eseguire ® 
lavoro_,_:pnmxrurt::li:Ji:N 1' autoritll Fovernatpra manda a esertt::Lre delle 
vetrate all'esteno. Non sono nazionalista ne esterofilo;·ma poichA 
dirigo un istituto d'arte brasiliano, tenza adulare nessuno, affermo 
che qui si possono fare vitraux come in Italia. 
- E dal punta di vist~ industrials o artigianale che dir si voglia? 
- Perfettamente, come in ltalia; e per la conoscenza cLe ho della 

----~i~n~d~ustria italiana, conoscenza di ~rima mano, Le posso dire meglio 
- .che}Italia, L 1 Italia aveva un solo ~ grapde maestro in q).H3Sto * 

campo,Pretro Chiesa, dopcll'a fioritura del Deltrami. ha il Chiesa e. 
morto. Prima della guer~ Chiesa ed io ci adoperammo perchlf i vetri 
colorati per costruire vitraux fossero fc.bbricati in Italia. L'Italia 
allora importava quei vetri che si fabbricavano•in German~ e Francia. 
Ma la questione non e nella materia prima, che tf elemnno insignifi
cante: ..ct;utto sta nella mano d 1 opera. E a Sao "aulo si fanno vet rate 
uerfette sotto il punto di vista tecnico, ca mo~tl ann~. 

- Lei crede dunque cne le vetrate Sl poc;evano esegurre qul? 
- Certamente. • 
- E glt altari? 
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- Perche nor si possono 'seguL·e qui [li altari '? Allora mandiamo 
eseguire all'estero anche le case, e a cottivare il caffe. Una 
cattedrale o e il prodotto dell'arte di un oaese o d'una citta, 
o~ au&lcosa di sDaesato c lD"rocrlo. Jj_ ValOrE della c.u_;_esa br< 
siliana antica e . dato aal "tutto' locale"' anc e se nelle 
architetture hanno messo le nani artisti porto[hesi. Una catte
drale puo'essere costruita da artisti di un altro paese: la stori< 
e piena di questi casi,· ma [li artisti d· vono esserc• tali , a 
partire naturalmente dall'architetto. 
- c,t·ali sono i pittori brasiliani che Lei indicherebbe per le 
vetrate della Co.ttedrale di S&o i:aulo? 
- D~rei di indire un concorso in cui i premi non fossero assegna· 
ti orima. 
- :L. sc" sj. tratasse di un art:'sta stran:Lero? 
- Rouault, con la proposta di mettere le sue vetrate in una , 

·nuova cattedrale, da costruire in stile contemporaneo, e non • ...._ 
got ico-chevling-gum. 



108 

sua produ~ao. A dinomica adotada, era substituir pouco a pouco coda 

quadrado, pelo trabalho de urn artista brasileiro, ou radicado no Brasil, o 

que permitiria urn retrato do arte que podia ser constantemente atualizado 

. A medida em que os vitrais iam ficando prontos, iam substituindo, parte 

a parte, urn paine! de fundo criado por Una Bo Bardi. Nesta empreitada, 

Bardi foi auxiliado tambem por Claudia Andujar, que desenhou dois vitrais 

e a clarab6ia no teto do mesmo salao. Atualmente sao 56 obras ja 

colocadas, que permitem a compara~ao do trabalho de diversos artistas, 

todos submetidos a urn denominador comum: o vitro!. Ai come~a nossa 

analise. 

No mesmo paine! figuram lado a lado vitrais muito bonitos e muito 

feios. 0 que pode acontecer quando enquadramos artistas diferentes, de 

diferentes epocas, em uma mesma fatura, no mesmo formato quadrado, 

nos mesmas dimens6es (1m2)? 0 paine! responde a esta questao na 

medida em que se analisa a rela~ao do vitral com seu cartao, se assim 

chamarmos o desenho que originou a cria~ao do vitral. 

Todos os vitrais foram feitos na Vitrais Conrado Sorgenicht S.A., que 

redesenhava o "cartao" fazendo adapta~6es de tamanhos e cores. 

Redesenhar, fazer adapta~6es de pinturas para o vitro!, era uma pratica 

comum no atelie de Conrado. Para compreendermos bern esta pratica 

analisaremos em seguida, os vitrais feitos para o Salao Nobre da 



109 

Benefic€mcia Portuguese (1955) a partir de uma obra do pintor portugues 

Nuno Gonc;alves. No momento, permanec;amos junto aos vitrais da FAAP: 

alguns foram feitos por artistas que ja tinham uma pratica antigo na 

confecc;Cio de vitrais e conheciam a fatura. Este e o coso do vitral de John 

Graz, uma cornposic;Cio que explora bem a transparencia e o recorte do 

vidro. Este cartoo foi feito em tamanho real, em tecnica pastel61
, com os 

cortes do vidro definidos previamente pelo proprio artista. E diferente dos 

vitrais que o pintor fez na epoca do Art-Deco, e mais proximo do seu 

trabalho maduro. 0 vitral de Regina Graz I vide ilustrac;Cio-pg.llO l e vivo e 

colorido, como suas tapec;arias, uma composic;Cio ousada de cores e 

recortes solucionados com tranq0ilidade62
• Os artistas que conheciam e 

transitavam pelo atelie, muitas vezes gostavam de acompanhar o 

trabalho, interferir na escolha dos vidros, discutir a localizac;Cio dos 

recortes com os artesoos. Mas conhecer bem a tecnica do vitral tambem 

nco e nenhuma garantia de uma boa soluc;Cio, como podemos perceber 

no vitral do pintor Carlos Oswald que, como sabemos, fez diversos vitrais, 

com a Casa Conrado e outros vitralistas. Em seu livro63 o pintor afirma que 

a beleza dos vitrais medievais, consiste no fato de serem recortados em 

61 
Este trabalho foi exposto recentemente na Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, mas nao 

consegui localiza-lo, e fotografa-lo para esta pesquisa conforme desejava. Eu ja o conhecia par 
t&-lo vista diversas vezes, na casa de Conrado Ill. 
62 

Abigail Belloni, uma ex-funcionaria da Vitrais Conrado neste perfodo, contou, em depoimento 
a autora, que fez muitas adaptaylies para as vitrais da FAAP, e que tambem ja havia ampliado 
muitos desenhos para as tape\)arias de Regina Graz, de quem era sobrinha. 
63 OSWALD,C. (op.cit.) 
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pedm;os pequenos, o que os torn aria "semelhantes aos tapetes persas·. 

Ele e Conrado Ill sempre divergiram neste ponto, e os recortes acabavam 

sendo feitos um pouco maiores do que o pintor gostaria. No coso do 

FAAP, o excesso de recortes e conseqOentemente de chumbo, tornam o 

vitral extremamente pesado e monotono. 

Ha tambem outros casos, nos quais o vitral noo faz jus a obra do 

artista, ou porque noo tem a menor rela~oo com a sua produ~oo, ou por 

serem cores muito dificeis de serem alcan~adas no vidro, ou porque o 

artista esta experimentando uma fatura estranha. Um desses casos e o do 

vitral feito por Tarsila do Amaral. Noo foi feito de fato para aquela 

situa~oo, e uma adapta~oo do quadro ·o touro·. de 1928, que se encontra 

atualmente no Museu de Arte Moderna do Bahia. Suas dimens6es 

originais, SOcm da altura X 6lcm de largura, foram ampliadas e 

enquadradas, mas e no profundidade, no espa~o que envolve o animal no 

composi~oo, que a obra de Tarsila perde muito do seu encanto: cores 

diterentes e chapadas acentuam ainda mais a distancia entre o "cartoo· e 

sua transposi~oo para o vitro!. 

Dois vitrais complementam estas observa~oes, um de Gomide e outro 

de lasar Segall. 0 feito por Antonio Gomide e muito interessante, bem 

representativo de sua produ~oo em vitral, que teve seu apice no decada 

de trinta, quando foram feitos os vitrais do parque Fernando Costa, 
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conforme ja analisamos, mas esta prejudicado pela localiza~ao muito 

alta, que nao permite a boa aprecia~ao dos detalhes. 0 trabalho de Lasar 

Segall, aproxima-se de sua obra nos cores, mas distancia-se no forma. 

Sao tons amarelados, roxos, vermelhos bern interessantes, unidos em 

uma composi~ao que se aproxima muito dos vitrais Art-Deco, explorando 

mais os quadrados, as linhas repetidas e acentuadas, subitamente 

interrompidas (vide ilustra~ao-pg 88 ). 

A ideia de se utilizar obras de pintores reconhecidos para fazer vitrais 

era muito comum no trabalho do Coso Conrado, principalmente no 

periodo sob a coordena~ao de Conrado Sorgenicht Ill. E diferente de se 

fazer um vitral em conjunto com outro artista, como o exemplo dado no 

vitral do Bolsa do Cafe, e diferente tambem dos desenhos ou cartoes feitos 

especialmente para serem transpostos ao vitral. Trata-se aqui do 

"reprodu~ao" de uma pintura que nunca foi pensada para ser um vitral, no 

qual nao houve a inten~ao de se explorar nenhum dos aspectos dos 

materiais utilizados, algum tipo especifico de vidro, ou recortes no 

caixilharia. Este trabalho sempre exigiu curiosas adapta~oes, que 

examinaremos buscando um exemplo que pode ser analisado 

minunciosamente pelo seu tamanho e detalhamento. Trata-se do obra "A 



113 

Venero~:ao de Sao Vicente" do pintor portugues Nuno Gon~:olves 64 que 

ocupa de lado a lado a parede do fundo do Salao Nobre do Hospital Sao 

Joaquim do Real e Benemerita Sociedade de Beneficencia de Sao Paulo, 

situado a rua Maestro Cardim, n° 769, Sao Paulo, capital. Vamos analisar 

uma pequena parte deste imenso paine!, que possibilita uma observa~:ao 

importante sobre a questao do "adapta~:ao" de uma pintura passada para 

a tecnica do vitral e que transforma~:oes ela sofre, neste processo I vide 

ilustra~:oes- pgs.114, 115 e 116 ). 

A primeira impressao que temos, ao comparar as tabuas de Nuno 

Gonc;alves65com OS vitrais, e a mudanc;a de luminosidade, pois a pintura e 

iluminada frontalmente: 0 primeiro plano e brilhante e luminoso, 

assumindo tonalidades intensas, que vao se diluindo, atenuando as claras 

e prevalecendo as escuras, conforme as figuras aparecem ao fundo do 

pintura. No vitral a luz e muito mais chapada, com amplas zonas 

reduzidas a uma (mica cor de vidro; o sombreamento e feito com grisaille 

sepia, sugerindo relevos e pianos diversos. As cores do vidro tentam se 

aproximar do pintura, mas algumas vezes sao intencionalmente 

mudadas, clareando alguma zona muito saturada de tons escuros. 0 

64 
Nuno Gon9alves, pintor portugues que viveu aproximadamente entre 1420 • 60, era um caso 

muito singular na pintura portuguesa do renascimento, completamente inexpressiva neste 
periodo; ele e o unico pintor de qualidadede que pode ser comparado a artistas italianos e 
flamengos da mesma epoca, e "A Venera9ilo de Sao Vicente", sua obra mais conhecida. 
65 Lembro que estamos nos baseando em uma fotgrafia reproduzida num catalogo de museu, 
ou seja, uma imagem que ja sofreu varias altera9i)es em rela9ilo ao original. 
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colorista66 considerou tambem a somat6ria das cores, pois quando 

colocadas lado a lado em um vitral, podem facilmente gerar uma terceira 

cor.
67 

0 fato de trocar algumas cores, principalmente nos roupas das 

figuras do fundo, alterou a no<;ao de perspectiva do pintura. No obra de 

Nuno Gon<;alves, temos a impressao de dois pianos distintos: um primeiro 

onde a cena se passa, onde ha movimento, como se fosse um registro 

fotografico de personagens em plena a<;Cio; no segundo plano, atras, as 

figuras estao todas em pe, assistindo a cena, ou olhando para o 

espectador, o que cria uma profundidade muito interessante. No vitral, 

este contraste parece um pouco dissolvido, o escuro no fundo e o claro no 

frente parecem mesclados. Visitando muitas vezes o local notamos a 

varia<;Cio de tonalidades conforme o horario, e a epoca do ano; no mes de 

maio por exemplo, um final de tarde ensolarado tinge de sepia todo o 

vitral, aproximando-o do pintura, assim como um dia cinza, nublado, 

define bem as cores e revelo os tipos e tonalidades de vidro empregadas. 

Por outro lad,o o vitral fez uma adapta<;ao do tamanho do pintura 

para caber no janela, o que acabou favorecendo a visao de perspectiva. 

Como acontece no grande maioria das vezes, o vitralista tem que pensar 

o vitro! para janelas ja existentes no edificio e, neste coso, Conrado Ill 

66 Na epoca em que este vitral foi feito, o atlelie estava em fase de grande prosperidade 
econ6mica, e na fum;ao de colorista havia urn funciomlrio exclusivamente para escolher e 
separar as cores dos vidros, o que em outras epocas era feito pelo proprio vitralista. 
67 No vitral isto pode ser acentuado pela transparencia das cores 
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optou por "esticar· a pintura de Nuno Gonc;alves, pois, comparando as 

dimensoes proporcionais do quadro e do vitral, , as medidas revelam um 

aumento de 50% na largura do segundo. Na ilustrac;Cio, podemos 

perceber o que aconteceu: quando as figuras foram separadas, foi como 

se a multidoo se abrisse um pouco mais.; com isso, revelou-se o chao, um 

assoalho de lajota portuguesa, que mal aparece na pintura, mas no vitral 

se destaca, acentuado e geometrico. 

0 conjunto de vitrais e composto por mais dois paineis alem da "A 

Venerac;oo de S. Vicente", que estoo dispostos nos paredes laterais do 

saloo: nA Primeira Missan e no Bandeirismo#. Estes nao soo adaptac;oes de 

pinturas, tendo sido foram criados exclusivamente para o local pela 

equipe de Conrado Sorgenicht Ill, de modo a acompanhar o estilo da 

pintura de Nuno Gonc;alves, com os personagens centrais em primeiro 

piano e os secundarios em pe num plano de fundo; mas neste coso, as 

figuras estao muito pr6ximas. Como na pintura, aqui tambem aparecem 

retratados os bandeirantes, indios, letrados, padres, um rabino e figuras 

ancestrais da sociedade paulista; todos estao caminhando num ambiente 

selvagem, como se abrissem caminho desbravando a Mota Atlantica. A 

selva retratada imprime uma sensac;Cio de opressoo, alem do excesso de 

elementos construtivos que tornam a composic;Cio pesada e escura. 

Mesmo em se tratando de um vitrai com predominoncia de cores quentes 
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como Cimbares e amarelos quase dourados, que normalmente clareiam e 

amenizam o conjunto, parece que a leveza alcanc;ada na adaptac;ao da 

pintura de Nuno Gonc;alves, quando o espac;o entre as figuras foi dilatado, 

aqui se condensa e, de repente, satura. 

Quando estes vitrais foram inaugurados, o atelie ja havia entrado 

novamente em fase de progresso e expansi'io. 0 atelie cresceu, ampliou 

suas atividades, e ja ni'io cabia mais na casa da rua Bela Cintra. Foi 

construido um enorme barraci'io,no Itaim, a rua Clodomiro Amazonas, 

n°l132, onde o atelie transformou-se em "tabrica" e alcanc;ou as maiores 

dimensoes, o maior numero de empregados e obras sendo feitas 

simultaneamente, em toda sua historia ( vide ilustrac;i'io-pg.120 l Nesta 

ocasii'io, o trabalho foi tambem diversificado, e alem de vitrais, se faziam 

novamente espelhos oxidados e alguns utensilios que empregassem o 

vidro em sua composic;ao, como lousas escolares e aquecedores eletricos. 

A sec;i'io de ceromica nasceu a partir da proposta do pintor e ceramista 

Lula Cardoso Ayres, e foi sempre coordenado pela artesa Bianca Maria 

Rocha Ferreira. Muitos paineis ceri'imicos foram feitos nesta ocasii'io, alem 

de lajotas seriadas para pisos e paredes. Em janeiro de 1954 foi 

inaugurada a fabrica. Novamente o atelie teve representantes em outros 

estados, e prosperava. Em 1960, Jorge Silveira Mello Filho associa-se ao 

sogro, Conrado Sorgenicht Ill. Ni'io era mais o tempo das grandes obras 
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Atelie -rua Clodomiro Amazonas, n°1132 
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em edificios publicos, mas as residencies e principalmente as igrejas 

ainda solicitavam muitos servi<;os e equilibravam a situa<;ao financeira do 

atelie. 

Desde o principia, a Casa Conrado sempre teve a maioria de seus 

vitrais implantados em igreja ( em termos quantitativos, aproximadamente 

70% do total realizado ). Esta pratica acabou gerando regras para a 

cria<;ao destes vitrais, e algumas formulas na cria<;ao dos roteiros se 

repetiam constantemente. Ao ser chamado para ornamentar uma igreja, o 

vitralista ou um vendedor a visitava, analisava cuidadosamente a 

ornamenta<;ao existente no local, e tazia anota<;6es. Um primeiro passo 

era pensar um estilo que se combinasse com o ambiente da igreja, 

harmonizando-se com o teto pintado, o entalhe da madeira nos m6veis, 

as esculturas de santos e tudo o mais. No arquivo de Conrado Sorgenicht 

Ill, encontrei um "pedido de projeto" bern curiosa, onde Estilo aparece 

impressa entre as op<;6es de avalia<;ao de uma igreja, ao lado de itens 

bem concretos como dimensoes, endere<;o e nome do cliente ( vide 

ilustra<;ao-pg.122 ). Certamente para facilitar a compreensao do pedido, 

que era feito por vendedores e passado as moos do desenhista, havia um 

esquema grafico bern simples, que representava treze janelas diferentes e 

entre parenteses trazia escrito (g6tico, romano, "bisantino", barroco, 

modernol. Estas denomina<;6es estavam distantes de qualquer conceito 
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l ~1.) ~_j 1 3 Jl) 

<• 22 ~. 
imensoe 

.25 
• 10.25 
p/ 

-B-Conjunto doe janeloes laterais do Altar em curva s/8 de c/lado 
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que_separa os vidros tem 10 cm·de lar ura. 
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historiografico, e refletem bern uma pratica, uma linguagem do artesao 

que trabalha com a arte sacra. 

Ao Iongo desta pesquisa, analisamos diversas alegorias e suas 

relo~oes com o conjunto arquitetonico ao qual ele se destina. No coso das 

igrejos, este universe se restringe as passagens biblicas e suas 

referencias aos signos do sogrado, ou a personifica~ao de qualidades 

morois do homem. Conrado Ill conhecia perfeitamente bern a iconografia 

cot61ica e suas possibilidades de representa~ao plastica, alem de possuir 

uma razoavel biblioteco especializada neste assunto. 

Nos igrejas, o santo de devo~ao, isto e, aquele que servira de tema 

as diversas manifesta~oes artisticas, nao e escolhido pelo proprio artista, 

nem tao pouco pelo paroco local. Os templos sao partes do gigantesca 

institui~ao que e a lgreja Cat61ica. E ela que define, baseada em leis do 

direito canonico, que envolvem estudos complexes das tradi~6es locais, 

do religiosidade de urn povo localizado em determinada regiao, entre 

outras quest6es pertinentes, a quem sera dedicada uma igreja. 0 tema do 

vitral, portanto, esta sempre definido previamente: e o santo a que foi 

dedicada aquela igreja. 0 espa~o para a criatividade do vitralista se 

manifesto no forma como esto devoc;:ao pode ser expresso plosticomente: 

a vida de urn santo, contodo em suos possagens mais significotivas, ou 

openos seus atributos, ompliados para moior destaque ou repetidos; 
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enfim, e praticamente uma hist6ria-em-quadrinhos em vidro, com story

line proprio. 0 enredo, normalmente permeia todas as janelas e obedece 

a urn mapa que sugere a leitura, indicando a sequencia dos vitrais. Para 

ficar mais claro, cito como exemplo a lgreja Matriz de Cac;apava, cujo 

santo padroeiro e Sao Joao Batista. A igreja possui dez janelas onde serao 

colocados os vitrais, cinco de coda lado da nave central, em altura bern 

visivel. A expectativa do cliente, isto e, do paroco e sua comunidade, e que 

se conte a hist6ria do vida do santo. Conrado Ill pesquisa os principais 

fatos desta hist6ria, os epis6dios mais marcantes, que tern melhores 

condic;oes de serem ilustrados, e seleciona os mais representativos: 1°) 

Zacarias recebe o aviso do nascimento de S. Joao; 2°) a visitac;ao de Maria 

a Isabel; 3°) o nascimento de Sao Joao; 4°) o batismo de Jesus e 5°) o 

martlrio de S.Joao. 

Depois de muitas consultas a Biblia, buscando justificar coda quadro 

apresentado, a proposta que foi aceita e a seguinte: 

- Obedecendo a uma sequencia cronol6gica, em sentido horario a partir 

do altar-mor, ao lado direito de quem olha para o mesmo: 

1° vitral - Zacarias no templo recebe o aviso do nascimento de sao Joao 

(lC.l,lll. 

zo vitral- Visitac;ao- Maria visita sua prima Isabel (LC.1,40). 

3° vitral - Nascimento de sao Joao -Zacarias recupera a voz (lC.l.64). 
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4° vitral - Morte de Sta. Isabel. 

5° vitrai - Sao Joao pregando as margens do Jordao (LC.3,3I. 

- Ao fundo, passando a porta de entrada do igreja, a sequencia recomec;a 

do lado esquerdo, indo em direc;ao ao altar-mor, onde termina: 

6° vitral- Encontro de S.Joao com Jesus Cristo (J0.1,29). 

JO vitro I - Batismo de Jesus (a no antigo batistericol (J0.3, 131 

8° vitro I -Sao Joao diante de Herodes (MC.6, 181 

9° vitral -Sao Joao no carcere, algemado (MT.14,31 

10° vitro! - Decapitac;ao, Martlrio de S.Joao (JO. 14.101 

No mesma igreja, no Capela do Senhor dos Passos e no Capela do 

Rosario, podem ser vistas mais quatro janelas com vitrais, alem de muitas 

janelas lobuladas. Mas o ponto central que nos interessa aqui e o roteiro, 

e perceber como podiam ser distribuidos os fatos em epis6dios, e a 

hist6ria aumentar e diminuir conforme o numero de janelas de que se 

dispunha para fazer um vitral. 

Se o tema dos vitrais e sempre determinado por instoncias 

superiores, como vimos, por outro lado, a forma como ele se desenvolve 

tem sempre uma relac;ao intensa com a comunidade paroquial, 

representada pelo padre ou por comissoes formadas para zelar pelo 

templo. No grande maioria das vezes, a colocac;ao de vitrais e fruto de um 

esforc;o de arrecadac;ao de fundos atraves de doac;oes, promoc;Cio de 
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quermesses, gincanas, e atividades do genero. lsto influi no escolha das 

representa<;oes, e as vezes chega a extremos, trazendo curiosas 

transforma<;oes 6 iconografia religiosa tradicional. Ja vimos como foi 

intensa a discussao para a coloca<;ao de vitrais no Catedral de Sao Paulo, 

mas temos urn exemplo claro desta situa<;ao ali mesmo: urn dos vitrais e 

uma representa<;ao figurativa de N.Sra. do Carmo, e sua face e o retrato 

de uma filha do sr. Jose Maria Witaker, figura destacada no tradicional 

sociedade paulistana. 0 mesmo se repete em inumeras igrejas, de 

variados modos. No lgreja Matriz de Serra Negra, sao tantos vitrais 

dedicados a santos distintos, que chega a ficar dificil reconhecer qual e o 

tema central, a quem o templo se dedica. Ali, sob coda janela hO uma 

plaqueta onde esta escrito o nome do pessoa ou do familia que doou o 

vitral, ganhando o direito de escolher o santo representado. Assim , a 

familia de Antonio Jorge Jose, escolheu a figura de Sao Jorge dominando 

o dragao, ao lado de S.Anastacia e pelo profeta Isaias, todos no mesmo 

vitral; entre outros exemplos 1 vide ilustra<;ao-pg.l27 ). Nos outras janelas, 

os santos representados estao agupados com alguma coerencia entre si, 

como Santo Antonio e Sao Francisco, ou os tradicionais simbolos dos 

quatro evangelistas, o leao de Sao Marcos, o boi de Sao lucas, a aguia de 

Sao Joao, e o anjo( ou o homem) de Sao Mateus. 



1 
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Estes vitrais em igrejas, certamente tambem acompanham os caminhos 

da pintura, ou ao menos refletem as mudanc;as mais radicais. As igrejas 

mais antigas, como a Matriz de Catanduva, que teve seus vitrais 

colocados em 1928, seguem a pintura mais academica, com figuras 

trajadas com roupas e cenarios que tentam se aproximar da realidade da 

epoca, baseados em pesquisas iconografias. Ja OS vitrais de Serra Negra, 

si'io todos recortados com figuras geometricas irregulares, e colorido 

bastante vivo e intenso. Mesmo assim, ha figuras humanas bern definidas, 

que recebem o mesmo tratamento plastico, acrescidas de urn trac;o forte e 

espesso, feito em grisaille, no contorno, o que lhes da a aparencia de uma 

colagem. Eles foram feitos em 1963-64, pelo pintor italiano A.M.Nardi, que 

traballhava para a Vitrais Conrado Sorgenicht ltda., e fez muitas outras 

igrejas neste estilo durante o mesmo periodo (vide ilustrac;ao-pg.129 ). E 

provavel que a lgreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Moema, em 

sao Paulo, com vitrais de 1965, tenha sido desenhada por Nardi. 

Por volta de 1963, a situac;oo financeira do atelie comec;a a se 

complicar novamente. 0 atelie crescera demais, era agora uma fabrica 

que atendia clientes em todo o Brasil. 0 espac;o da ceri'imica agigantou-se 

e equivalia ao do vitral na produc;ao total. Chegara a hora de optar por urn 

caminho, que poderia ser rumo a industrializac;ao, definindo padroes de 

ceri'imicas para pisos e paredes e produzir em serie, bern como 
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ceromicas para pisos e paredes e produzir em serie, bem como 

comercializar vidro temperado ( uma outra possibilidade ), ou o trabalho 

exclusivamente artesanal. o que implicaria em encolher novamente o 

atelie. Os novos tempos apontavam para mudan~as politicos e 

dificuldades economicas para o pais, que empobrecia e restringia ainda 

mais os possiveis clientes do atelie, ass lasse media-alta ou rica. Os novos 

conceitos arquitetonicos tambem implicavam em mudan~as, e os vitrais 

foram ficando praticamente restritos aos templos religiosos. Novas 

correntes progressistas dentro da lgreja Catolica, fizeram surgir muitos 

templos despojados, que nao desejam gastar com vitrais por acharem

nos caros e de dificil manuten~ao. A concorrencia tambem acirrou-se, e 

neste contesto e mais dificil impor um bom nivel de qualidade numa 

produ<;ao cuja maestria esta na sutileza dos detalhes, na utiliza~ao do 

bom material, alem dos criterios subjetivos de aprecia~ao da arte. Em 

meio a todas estas considera~oes, podemos entender a concordata em 

1964, seguida de falencia, em 1965. A fobrica Vitrais Conrado Sorgenicht 

ltda. se desfaz, os bens, como moquinas, fornos, e ate "cartoes" de 

artistas que tivessem algum valor comerciol, e tambem o predio da rua 

Clodomiro Amazonas, n°1132 sao todos leiloados e vendidos. 

No mesmo ono Conrodo Sorgenicht Ill ira trobolhar no liceu de Artes 

e Oficios, nao como vitralista, pois ali nunca se fizerom vitrais. 
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Permaneceu no lAO por dois anos no funr,;ao de orientador nos cursos 

profissionalizantes, pois conhecia bem a pratica daquele tipo de atelie 

onde se formavam fundidores, ceramistas e serralheiros, entre outros. Seu 

socio e genro Jorge Silveira Mello Filho nao trabalhara mais com vidro, 

nem ceramica. 

Em 1966, Conrado Ill novamente se associa a amigos, e abre uma 

firma somente prestadora de servir,;os68
, chamada Conrado Sorgenicht 

Sodedade Civil Tecnica ltda. (vide ilustrar,;ao-pg.l33 l Pouco tempo depois, 

Conrado Ill abre outra firma para poder comercializar vitrais, espelhos 

oxidados e tambem os "colorlux·, como eram chamados os tijolos de vidro 

colorido, em formatos retangulares e quadrados, cuja fabricm,;ao fora por 

ele patenteada. Em 1970, nova sociedade, agora com o seu neto Jorge 

Silveira Mello Neto, que vai trabalhar no COLORLUX - Materiais de 

Construr;iio lfda., instalada tambem na ruo Clodomiro Amazonas, n°1327, 

bem em trente oo edificil do antigo atelie, que ja nao existio mais.69Durou 

tres anos esta sociedade, e a COLORLUX foi vendida a terceiros; 

permanece ate hoje trabalhando, somente com espelhos oxidados e 

lustres de vitro!. Jorge Silveira Mello Neto nao trabolhara mais com vidro. 

68 Esta firma era exclusivamente prestadora de servi<;os, pois Conrado Ill nao poderia abrir 
novamente uma firma comercial, devido a falencia recente. 

69 
0 predio fora subdividido em varias casas comerciais. 
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Conrado Sorgenicht Ill passa entao a trabalhar com a Conrado 

Vilrais e Cristais Ltda., e nos ultimas decadas de atividade de seu atelie, 

dedica-se especialmente ao trabalho de restaura\;ao de vitrais, no sua 

imensa maioria feitos no propria Coso Conrado. E urn trabalho muito 

delicado e minuncioso, que exige principalmente respeito pela obra que 

se deseja restaurar. Encontrei vitralistas que nao fazem este tipo de 

trabalho e ainda oferecem ao cliente que solicitou os servi\;OS a 

possibilidade de substituir os vitrais antigos por outros completamente 

diferentes, com o argumento do redu\;ao de custos
70

• Felizmente, esta nao 

era a filosofia de Conrado Sorgenicht Ill. 

0 atelie renascera pequeno, com poucos funcionarios, mantido em 

funcionamento principalmente pelos servi\;OS de restaura\;ao de grandes 

conjuntos de vitrais, como os do Catedral de Fortaleza, Basilica Abacial de 

Sao Bento 0970), do Faculdade de Direito do largo S.Francisco (1970-71). 

do Sabesp de Santos (1979-80), do Teatro Municipal de Sao Paulo (1983), 

do Mercado Central, do Beneficencia Portuguesa (1985), que foi seu ultimo 

grande trabalho de restauro, quando o vitralista ja estava com 83 anos. 

Mesmo assim, supervisionou pessoalmente a obra. 

70 Em viagem recente a Veneza, novembro de 1995, visitei urn pequeno atelil~ de vitrais, e me 
surpreendi (ou me decepcionei!), pois o artista afinnou que sempre tentava convencer seus 
clientes a trocarem seus vitrais antigos por outros mais modemos, o que ficaria bern mais 
barato ... ! 
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Muitas vezes, ao tazer a restaura~ao, Conrado Ill sugeria a coloca~ao 

de vitrais novos, porem nunca em substitui~ao aos antigos, mas em outros 

locais do mesmo conjunto arquitetonico, como aconteceu no lgreja de Sao 

Judas Tadeu, no Jabaquara, onde ele restaurou os vitrais antigos e 

colocou novos onde nao havia nenhum, no fachada, com ilumina~ao 

artificial. Era uma maneira de ampliar as encomendas de vitrais novos, 

que foram ficando escassas, reduzidas a pequenos conjuntos para igrejas 

ou janelas (micas para residencias. A pratica no trabalho com 

restaurac;oes acabou criando regras, urn modo proprio de resolver os 

problemas do restauro, que se revelo no medida em que observamos 

estas obras. Neste memento posse dar tambem meu depoimento pessoal, 

pois ao fazer este levantamento sobre a Coso Conrado, acabei 

encontrando muitos vitrais que necessitam restaurac;oes, e contatei 

vitralistas, ex-funcionarios do atelie de Conrado Sorgenicht Ill, para 

restaura-los sob minha orientac;oo. Desta forma foi possfvel vivenciar as 

questoes relativas a este delicado trabalho, e analise-las aqui. 

A primeira atitude, sempre foi observar, fazer urn born levantamento 

do estado atual do vitral. Em contato com ex-funcionarios, ouvi muitas 

referencias a urn senhor, Orlando Moutinho, que era 6timo nesta etapa, 

muito observador e conhecedor do ·born fazer· de urn vitral. Conta-se, por 

exemplo, que no levantamento feito para restaurar os vitrais da Catedral 
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de Fortaleza, para onde ele viajou antes mesmo do proprio Conrado Ill, 

analisou a situa~;ao, fez anota~;oes e descreveu perfeitamente os tipos de 

vidro empregados, a caixilharia, e reconstituiu desenhos inteiros a partir 

dos peda~;os que restavam. Estes levantamentos serviram de base para o 

calculo dos or~;amentos, do tempo necessario ao servi<;o, numero de 

pessoas empregadas, quantidade e custos do material utilizado. 

Obviamente, aparecem imprevistos ao Iongo de um trabalho que alteram 

o calculo inicial, mas esta margem de erro deve ser pequena para nao 

comprometer o sucesso da empreitada. Nos restauros feitos na capital, o 

levantamento era feito diretamente pelo proprio Conrado Ill, que ia 

inumeras vezes ao local do trabalho, para observar bern. Quando o vitral 

tinha sido feito pela Casa Conrado ( quase sempre! ), a memoria era sua 

mais tiel aliada, pois nao contava muito com a organiza~;ao de seus 

papeis para recorrer aos desenhos originais ou equivalentes71
• Em outras 

ocasioes, Conrado Ill tambem podia se valer de levantamentos feitos pelo 

proprio cliente, como foi o coso do Teatro Municipal de Sao Paulo. Neste 

71 Os arquivos da Casa Conrado foram guardados sistematicamente apenas por pequenos 
periodos.Quando a Casa Conrado foi vendida para a Companhia Brasileira do Vidro, em 1942, 
tudo o que havia de papeis, como projetos, desenhos, e ate livros, foi vendido junto. Mais tarde, 
na Bela Cintra, o arquivo come(;Ou a ser refeito, em meados da decada de 50, ate ser 
valorizado na construQiio do atelie da Clodomiro Amazonas, (1954). Ali havia uma biblioteca 
organizada, com uma pessoa responsavel que inclusive arquivava projetos. Quando a fabrica 
faliu, o arquivo esfacelou-se, e apenas alguns livros e projetos foram guardados. Os desenhos 
de autoria que pudessem ter algum valor comercial foram vendidos, e uns poucos guardados, 
como par exemplo, aquarelas de Carlos Oswald e desenhos de John Graz (a projeto do vitral da 
FAAP). No final da vida de Conrado Ill, estas obras tambem foram vendidas, e a que restou do 
arquivo foram cartas, folhetos de propaganda, inumeras fotografias (muitas, porem, sem 
nenhuma identificaQiio), que eu utilizei nesta pesquisa. 
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coso, em 1981, o arquiteto Walter Arruda de Menezes fez um 

levantamento/diagn6stico, do estado de conserva~Cio dos vitrais, para o 

Departamento de Patrimonio Hist6rico, fotografando alguns vitrais e 

montando um esquema grafico que permitisse visualizer as problemas 

encontrados em coda pano de vidro. Neste documento, estCio analisados 

25 vitrais em seus minimos detalhes, destacando vidros quebradas, 

abaulamentos e danifica~oes da estruturas de apoio e fixa~Cio, manchas e 

desgastes no grisaille. No texto de analise, percebemos uma postura em 

favor de que se restaure aos vitrais sua aparencia original, o mais proximo 

passive! da realidade da epoca. Ha algumas criticas severas e pertinentes 

a restaura~oes anteriores, nas quais se remontou o vitral de forma errada, 

trocando ate inscri~oes de Iugar e deixando palavras incompletas. Outras 

observa~oes mais amenas questionam as diferen~as de tonalidades dos 

vidros broncos e a coloca~Cio inadequada de massas de calefa~Cio. NCio 

posso afirmar quais restaura~oes foram feitas pela Casa Conrado, a noo 

ser justamente esta, de 1983, quando o teatro passou par ampla reforma, 

e o trabalho foi supervisionado diretamente pelo D.P.H., mas refletindo 

sabre este restauro e outros feitos par Conrado Ill. podemos observar seu 

desejo de sempre restaurar aos vitrais suas caracter\sticas originais, 

mantendo uma boa qualidade neste trabalho. 
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Certamente, para Conrado Ill, defender este ponto de vista com maior 

ou menor fervor, podia variar conforme a exigencia do cliente e sua 

disposi~oo em entender e aceitar estes conceitos. Para uma restaura~oo 

de vidros muito antigos, por exemplo, e necessaria uma pesquisa de 

cores, que indui mandar fabricar o vidro especialmente, na colora~oo e 

espessura desejadas, o que naturalmente encarece o or~amento. 0 vidro 

tipo plaque e outra complica~oo: impossivel de ser encontrado pronto, e 

de delicada fabrica~ao hoje em dia. Nas restaura~oes de Conrado Ill, eles 

sempre aparecem reconstituidos. Se compararmos com outros vitrais 

restaurados onde o mesmo problema se coloca, como na lgreja N. Sra. do 

Rosario no largo Paissandu, observamos uma imita~ao grotesca do 

plaque, mas pintada no vidro, sem a profundidade, o relevo e a 

transparencia do plaque verdadeiro. E uma diferen~a que salta aos 

olhos72
. 

Mas Conrado Ill tambem fez adapta~oes para resolver problemas 

que surgem na hora do restauro. Uma das situa~oes mais comuns e a 

que implica na substitui~oo de partes do vitral. quando se tornava 

impossivel igualar urn tipo de vidro ou uma cor. Ao restaurar os vitrais de 

uma igreja e encontrar, por exemplo, uma figura de santo com o rosto 

partido em peda~os, retirava todo o vitral e tentava substituir o rosto 

72 
Vide iiustrayao comparando os dois vitrais, um da Primeira lgreja Luterana e outro da lgreja 

N.Sra. do Rosario. 
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partido por vidro da mesma cor, pintado da mesma maneira. Na 

impossibilidade de se encontrar o vidro identico, para que a diferen~a nao 

parecesse gritante, substituia tambem moos, bra~os, ou qualquer parte do 

corpo que aparecesse exposta, mesmo estando em perfeito estado, mas 

que pudesse revelar o tom do vidro. Assim, privilegiava a harmonia do 

conjunto, que resultava um pouco diferente do original, mas sempre 

obedecendo a determinados parametros, mantendo-se dentro de alguns 

limites. As restaurar;oes acompanham sempre este conceito de qualidade, 

e por isso e quase impossivel identificar as partes restauradas quando 

feitas por Conrado Ill. Ao visitor a Catedral de Amparo, no interior do 

estado de Sao Paulo, por exemplo, encontrei muitos vitrais da Casa 

Conrado, comprovados pela assinatura no proprio vidro. Alem do estilo 

incontundivel dos recortes arredondados no ceu, como no Mercado 

Municipal de Sao Paulo e muitos outros que reconheci durante a pesquisa; 

as molduras acompanhando o tema do vitral, que caracterizaram uma 

epoca precisa no atelie ( entre 1920 e 1930 ), nao deixavam margens a 

duvida. 

Porem, ao observar melhor, percebi em algumas janelas um tom 

sepia generalizado um tanto incomum. Ao aproximar-me da janela 

percebi o que ocorrera: o vidro que compunha o vitral era todo de cores 

bern leves, bern aguadas, que desapareciam a certa distancia, 
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desbotadas, como se houvesse pouco pigmento. Para compensar a baixo 

qualidade do vidro, o vitralista fez urn grisaille com esponja, deixando 

uma fino camada em tom sepia que escurece o vidro por igual, como se 

disfan;asse a cor, porem reduzindo muito de sua transparencia e 

luminosidade
73.Em algumas janelas, o vitral era inteiro assim, e em outras, 

estes vidros eram colocados lado a lado com vidros originais, de colorido 

denso e cristalino, e pareciam muito estranhos. Havia tambem vitrais 

totalmente originais, que necessitavam apenas de limpeza. Somente uma 

analise mais profunda e detalhada dos vitrais e consulta a documentos, 

podera apontar com certeza quais sao os vitrais feitos na Casa Conrado, e 

a hist6ria de suas restaura~6es. 

Conrado Ill trabalhou com a Conrado Vitrais e Cristais ltda. ate 1989, 

quando a vendeu a uma ex-funcionaria. Nesta ocasioo, com 87 anos, ja 

estava com problemas de saude (de velhice, na verdadel, nao podia mais 

caminhar, nem too pouco subir em andaimes, como o fizera ainda na 

restaura~oo dos vitrais da Beneficencia Portuguesa (1985 -vide ilustra~Cio

pgs.ll4, 115 e 116 ). Mesmo assim, pouco antes de falecer em outubro de 

73 Esta maneira de pintar o grisaille com o auxilio de uma esponja e bastante comum e resulta 
muito bem quando usada com propriedade e adequayllo. Em dois vitrais da Faculdade de 
Direito do Largo S!io Francisco. esta tecnica foi utilizada com a intenyllo de reproduzir uma foto 
antiga do proprio edificio, enquanto as figures que apareciam circulando na mesma composiyllo 
eram de vidro bern colorido e sem grisaille.O exemplo e diferente, mas a tecnica e a mesma. A 
questao nao esta na tecnica, e sim no uso que se fez dela .. 



141 

1994, ainda tinha disposi~ao para dar entrevistas e palestras, e 

obviamente, adorava tolar sobre vitrais!... 

Conrado Sorgenicht Ill ( 1992 ) 
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A MANEIRA DE CONCLUSAO 

A fatura artesanal do vitral, mudou muito pouco ou quase nada em 

todos estes anos. E ao que tudo indica, vern sendo assim desde a ldade 

Media. Aumentou o tamanho do vidro, as soldas modernas facilitaram urn 

pouco o trabalho, mostrando, no verdade, que a tecnica e a materia 

prima, sao partes minimas neste conjunto. 

0 que diferencia entoo urn vitralista? Onde esta a essencia do seu 

trabalho? 

No escolha e desenvolvimento dos temas, no criac;Cio de ·enredos·, 

no coerencia que o vitral pode expresser no sua relac;Cio com o conjunto 

arquitetonico a que se destina, e ate no recorte do vidro. Hoje eu percebo 

serem estas as diferenc;as que realmente importam. 56 podemos entende

las quando observadas a luz de suas aproximac;oes com a pintura e a 

arquitetura. Noo e obra de urn unico artista, noo se encaixa em uma unica 

tendencia, e por isso mesmo, e importante que analisemos o conjunto. E 

urn trabalho de intermediac;Cio, de transporter para o vidro a obra de urn 

artista. Chamei-a de ·cartoo·, emprestando esta palavra normalmente 

usada para designer o desenho do artista que vai ser transposto para 

outro suporte, esmiucei detalhes e cheguei a urn conjunto de 
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caracteristicas que hoje me permitem identificar um vitral de autoria do 

Coso Conrado com muito probabilidade de acerto. 

E um trabalho amplo, que abre muitas possibilidades de pesquisa. A 

mais imediata, porque ja iniciada, e ao mesmo tempo mais permanente, 

pois pode e deve ser constantemente atualizada, e o Catalogo Geral da 

Coso Conrado. Penso que uma obra de referenda como esta seria muito 

Otil nos estudos de nossa arquiteturo e arte aplicada. Tambem e meu 

desejo aproveitar esta dissertac;ao para fundamentar um pedido de 

tombamento das principais obras da Casa Conrado e contribuir para que 

este cuidado se amplie aos edificios onde estao implantadas. 

Tambem, ate mesmo por serum trabalho pioneiro, sugere inOmeros 

aprofundamentos. E ai que eu vejo, que a pesquisa nao terminou, e e 

provavel que nunca termine. A tese e um importante registro 

sistematizado de um momento de reflexao, e sua analise e um patamar 

de onde se parte para v6os mais distantes ... ! 
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A PRATICA DE UM ATELIE DE VITRAIS 

lnicialmente e preciso que imaginemos o cenorio, o Iugar onde o 

vitral e pensado e realizado. Durante sua Iongo existencia, a Coso 

Conrado mudou, transformou-se, ampliou, mas tambem reduziu suas 

dependencies conforme a contingencia o exigiu. Certamente existem 

variac;oes no modo de produc;oo de um vitral, e a situac;oo que apresento 

a seguir, refere-se a maneira como os vitrais toram feitos na fobrica da 

rua Clodomiro Amazonas, onde as sec;oes eram claramente divididas. No 

comec;o do seculo, ou ainda em epocas de encolhimento do atelie, 

algumas func;oes certamente foram acumuladas. Apresento algumas 

ilustrac;oes para melhor compreensoo. 

Pretendo demonstrar o modo de produc;oo de um vitral, conforme as 

especificac;oes encontradas em alguns cartazes que eram colocados no 

atelie do Coso Conrado para orientar os funcionorios, ou ate mesmo 

esclarecer visitantes. No parte superior, em letras garrafais constava: 

OS DEZ SERVI~OS ESSENCIAIS NA EXECU~AO DE UM BOM VITRAL, 

e logo abaixo, dez pequenos textos ilustrados, mostrando a fabricac;oo: 

l. Projeto artlstico. 
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2. Ampliac;oo do projeto para escala real, marcando bem as linhas de 

chumbo. 

3. Decalque sobre papel cartoo e recorte. dos moldes. 

4. Selec;ao dos vidros de cores e recorte deles com diamante, conforme 

os moldes. 

5. Montagem provis6ria e pintura de detalhes. 

6. Fixac;Cio da pintura em elevada temperatura em forno ou mufla. 

7. Montagem do vitral e ligac;oes das pec;as de vidro por meio de 

baguetes de chumbo. 

8. Os chumbos sao soldados e estanhados. 

9. As pec;as do vitral sao emassadas e calafetadas. 

lO.Colocac;oo final nos caixilhos na obra. 

Vamos comec;ar por um cliente bem simples que viu algum vitral ja 

realizado, ou apelos publicitarios da Casa Conrado e quer uma janela de 

vitral em sua casa. 

1. Projeto artistico 

Quando um cliente chegava ao atelie Casa Conrado para 

encomendar um vitral, trazia normalmente uma vaga ideia de seus 

desejos e algumas indicac;oes tecnicas do local onde ele seria colocado. 
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No recep~ao, tudo era vidro: havia uma mesa redondo com tampo de 

crista!, o lustre crystallique, amostras de vidros e espelhos por toda parte. 

Ali se repetia um ritual estabelecido no dia-a-dia do atelie e praticado 

pelos vitrolistas, pai, filho e neto Conrado Sorgenicht. Em tempos de 

exponsao do atelie, com representontes inclusive em outros estados 

brosileiros, esta fun~ao foi muitos vezes exercido por vendedores que 

somente em obras maiores e complexas convocavam o vitralista para esta 

consulta. Estes vendedores eram treinados por Conrado Sorgenicht Ill, que 

estabelecia c6digos de comunica~ao com os demais seguimentos da 

fabrica, para poder encaminhar esbo~os acompanhados de fichas 

padronizadas de "Pedido de Projeto·, por exemplo ( vide ilustra~ao na 

pg.l22 ). O(s) cliente(s) era recebido para uma converso prolongada, 

tentando definir bem o que queria. Nesta converso inicial, o vitralista pedia 

uma descri~ao da decora~ao local, se possivel com detalhes de 

acabamentos, predominoncia das cores, incidencia de raios solares e 

necessidades de ventilac;ao. 0 cliente recebia tambem um grande 

mostruario de tipos de vidro, em cores diversas, para manipular enquanto 

conversavam. Quando comec;ava a entender as necessidades do cliente, 

Sorgenicht mostrava fotos de vitrais realizados pela Casa Conrado, 

preferencialmente os que mais se aproximassem destas ideias oferecendo 

algumas sugest6es. 
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Definida a tematica e as imagens que iriam compor o vitral. marcava

se uma data proxima, para que o cliente pudesse ver urn lay-out do vitral 

pronto e urn or~amento do trabalho; nesta fase, ainda era possivel se 

fazerem pequenas modifica~oes no desenho e definir bern as cores. Para 

criar o lay-out, o atelie sempre contou com urn born desenhista, treinado 

por Sorgenicht especialmente para fazer vitrais. No momento da cria~ao 

do desenho entravam as ideias definitivas pelo vitralista junto ao cliente, 

as alegorias a serem utilizadas. A Casa Conrado, em seus cern anos de 

existencia, chegou a ter, em tempos de grande produ~ao, 

aproximadamente 12 desenhistas em sua equipe de cria~ao permanente. 

Trabalhavam isoladamente, coda urn em sua prancheta, numa sola 

grande; poucas vezes realizavam trabalhos em equipe. Sorgenicht 

geralmente entregava o trabalho aquele cujo estilo mais se adaptasse aos 

anseios do cliente. Algumas vezes tambem ele (o desenhistal poderia ser 

chamado para converser diretamente com o cliente e entender bern o que 

queria, fazendo na hora alguns esbo~os. 

2. Amplia~Cio do projeto para escala real, marcando 

bem as linhas de chumbo. 

Uma vez aprovados os desenhos e or~amentos, inicia-se a 

confec~oo. Urn serralheiro do atelie vai ate o local onde sera colocado o 
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vitral e tiro as medidas exatas, examinando tambem as possibilidades de 

realiza~ao do projeto quanto a caixilharia, abertura das janelas e 

ventila~ao. Este funcionario normalmente domina bern as questoes 

tecnicas do vitral que dizem respeito ao peso do vidro, aos limites de 

tamanho, pois urn espa~o muito amplo de vitral, sustentado apenas pelas 

baguetes de chumbo, torna-se fragil e tende a deformar com o tempo, 

sendo comum ocorrerem abaulamentos nos quais os peda~os de vidro 

podem ate sair do encaixe. A abertura da janela, no seu uso pratico de 

ventila~Cio e seguran~a tambem era avaliada com cuidado. Numa igreja, 

por exemplo, normalmente se fixava a parte central do vitral, onde se 

concentra a cena, ou a imagem sacra, de modo a manter o tema bern 

vislvel e mantendo somente a moldura lateral m6vel, abrindo e fechando. 

Com o tempo, algumas praticas tornaram-se regras, como deixar sem 

vidro uma faixa de aproximadamente 30 em na parte baixo das portas, 

permanecendo de ferro ou madeira conforme o coso, para que a 

vassoura nao quebrasse o vitral ao se varrer a casa ( isto aconteceu 

muitas vezes! ); ou quando se tratasse de uma porta externa, atravessar 

estrategicamente o vitral com ferro, formando com ele uma grade 

protetora. Neste coso, como em todos os outros, o trabalho era feito com 

supervisao direta do vitralista que harmonizava nessecidades tecnicas 

com a beleza estetica. 
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Um trabalho que pode parecer proximo a serralheria, mas que e bern 

mais complicado e especifico, e escolher os lugares onde o chumbo deve 

cortar o vidro. lsto sempre foi muito importante no confect;Cio de um vitral, 

podendo enaltecer ou destruir um desenho. Nao estamos falando apenas 

de erros crassos como cortar a imagem de um rosto ao meio com uma 

escura e pesada bagueta de chumbo, por exemplo, mas do qualidade do 

corte, do definic;ao do trama que permeia todo o vitral, e pode ter 

consequencias definitivas, como o isolamento de algumas areas, 

delimitat;Cio de volumes e ate pequenas modificat;oes no projeto inicial, 

como desvios para facilitar a soldagem entre as pet;as. Necessidades 

tecnicas mais uma vez caminham lado a lado com a proposta estetica, e 

algumas soluc;oes sao de praxe. Em todos os vitrais que observei nesta 

pesquisa, a analise do recorte do vidro se fez presente e necessaria, 

trazendo subsidios e indicat;oes de posslveis datos e autorias, de uma 

forma mais constante ate que as pr6prias assinaturas ( muitas vezes 

ausentes! ). Ao mesmo tempo que a serralheria trabalhava, os desenhos 

iam para um outro setor onde pudessem ser ampliados, ja dispondo das 

medidas corretas para seu tamanho natural. Sempre se utilizou o 

tradicional metodo de se quadricular a figura a ser ampliada e aumentar 

a escala dos quadrados ate o tamanho desejado. Conforme as dimensoes 

do projeto exigissem, os desenhos podiam ser fotografados com filmes 
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para slides e projetados no parede, em tamanho real. ou mesmo utilizer 

urn aparelho retroprojetor, que facilitasse bastante a percepc;oo do todo, 

permitindo-se entender melhor como o vitral ficaria depois de ampliado. 

Ampliados os desenhos, definia-se o corte. 

3.Decalque sabre papel cartiio e recorte dos moldes. 

Os desenhos sao passados para o papel em seu tamanho real e 

depois recortados de uma maneira especial: retira-se uma pequena faixa 

de papel. aproximadamente 2mm, do perlmetro completo de coda 

pedac;o de vidro. Esta operac;oo e necessaria para criar espac;o entre os 

vidros, onde se encaixa o chumbo, que ocupa mais ou menos 4mm. Hoje 

em dia ja existem tesouras com duos lominas paralelas, criadas 

especialmente para recortar os moldes dos vitrais, deixando este espac;o 

livre. 

4. Sele~iio dos vidros de cores e recorte deles com 

diamante, conforme os moldes. 

0 desenho ja ampliado ao tamanho real e ievado para outra sec;oo, 

onde e feita a escolha do vidro. 0 profissional desta sec;oo era chamado 
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de colorista e alem de escolher as cores, tenta manter a mesma 

espessura em todo o vitral, observando peso e transparencia. Os vidros 

vao sendo escolhidos conforme comparados com o lay-out original 

aprovado pelo cliente. Aqui tambem e precise conhecer bern a materia, 

pois urn vidro do mesma cor, com a mesma massa vitrea, pode mostrar

se mais claro ou mais escuro conforme sua espessura, semelhante as 

cores de uma aquarela. Este efeito pode ser usado propositadamente, 

como no lgreja Matriz de Serra Negra, por exemplo ( vide ilustra~oo

pg.127). 

Gerafmente mantem-se um estoque razoavel de cores e tipos de 

vidro para escolher no hora do trabalho. Cabe tambem ao vitralista 

pesquisar entre fornecedores, tentar encontrar os vidros que mais se 

aproximassem das cores sugeridas pelo desenho. 0 fornecimento destes 

vidros ao atelie era feito atraves de importa~oes de placas de grandes 

dimens6es (1,20 m x 1,50, conforme o fabricante), em lotes de 20 a 30 

placas de cores diferentes. As cores eram escolhidas nos catalogos e 

encomendadas na quantidade desejada, principalmente da Alemanha. As 

quantidades, e mesmo os poises fornecedores ( Fran~a, Alemanha, 

Belgica e E.U.A. l variaram bastante conforme a politico internacional e as 

nossas leis de importa~oo permitiam. Somente quando uma cor se 

tornava impossivel de ser encontrada ou substituida, recorria-se a alguma 
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cristaleria nacional, tentando chegar ao produto desejado. Estas 

cristalerias fornecem o vidro em forma de um cilindro oco, que era cortado 

ao meio e levado ao forno, onde ficava plano e podia ser utilizado para o 

vitral I vide ilustra~ao-pg.l53 ). Os vidros mais utilizados no atelie eram o 

antique: macio, cheio de bolhinhas em seu interior, de espessura um 

pouco irregular, era o mais apreciado pelos vitralistas. 0 catedral 

(preferencialmente alemao, mas que poderia ser belga ou frances), 

bastante usado, porem com uma gama de cores um pouco restrita, tern 

uma textura leve que lhe tiro um pouco do brilho. 0 artico (alemao), um 

vidro grosso muito bonito, mas muito duro, diticil de se cortar, de trabalhar 

as curvas, e bern brilhante e resiste bern ao forno. 0 plaque, que foi 

importado em cores bern limitadas, era um vidro resultante da uniao de 

duos ou mais placas de uma (mica cor, e uma placa de vidro incolor que 

se usava para fazer trabalhos com acido. Todos estes vidros podiam 

tambem passar por processos de jateamentos, grava~oes, e oxida~oes, e 

irem assumindo alguns ·apelidos", conforme expliquei ao Iongo do texto 

da disserta~ao. 

Talvez motivado pela imensa dificuldade de obter vidros adequados, 

o atelie sempre possuiu um estoque de sucatas, isto e , peda~os de vidro 

retirados de em restaura~ao, e que acabavam sendo reutilizados em 

outros vitrais. 
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Escolhido o vidro, coda cor era anotada no desenho em tamanho 

real, em c6digos ou nomes, correspondendo a coda pedac;o de vidro que 

sera recortado. Os pedac;os do molde, ja anotados e recortados, eram 

separodos por cores. Coda pedac;o de papel e um pequeno molde, um 

gaborito que servira para se recortar o vidro. Os vidros sao cortados com 

um estilete com ponte de diomante, apoiados numa mesa forrada tapete 

fino tipo carpete (vide ilustroc;ao-pg.lSS ). 

5. Montag em proviso ria e pintura de detalhes. 

Estes pedoc;os vao sendo fixados a uma mesa de madeira macia com 

uma pequena moldura em toda sua volta, com preguinhos minuscules 

nos laterais que vao prendendo o vidro a mesa, deixando vazio o espm;o 

necessaria para a bagueta de chumbo. Quando e necessaria pintar aigum 

pedac;o, um grisaille, este pedac;o e separado do todo e levado a sec;ao 

pintura. La, o vidro e colocado num suporte, para que posse ser iluminado 

por tras, facilitando o desenho do sombreado. Algumas ferramentas 

especiais sao necessaries, como uma pequena regua bern firme, 

colocada a Smm do vidro, sem toca-lo, onde o pintor apoia sua mao 

segurando o pincel; pois nao se pode apoiar diretamente sobre o vidro 

para nao quebra-lo, nem engordura-lo por contato. A tinta que sombreia 
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o vitral e urn p6, uma mistura de corantes minerais, 6xidos de ferro e 

limalha de cobre, diluldo em agua, aplicado por pincel, esponja de nylon, 

ou ainda chuma~os de algodao. 

6. Fixa~ao da pintura em elevada temperatura em forno 

ou mufla. 

0 peda~o pintado e levado ao forno e submetido a uma temperatura 

de aproximadamente 550 graus C0
, suficiente para fixar a tinta sem 

deformar o vidro. Esfriado lentamente, retornamos a mesa de montagem, 

onde todos OS peda~OS sao fixados. 

7. Montagem do vitral e liga~oes das pe~as de vidro por 

meio de baguetes de chumbo. 

Em outra sola do atelie, sao preparadas as baguetas de chumbo, na 

verdade uma liga composta de chumbo e estanho, temperada para curvar 

com facilidade, mas firme o suficiente para sustentar o vidro no Iugar. Esta 

liga podia ser feita no proprio atelie, mas sempre se preferiu encomendar 

a metalurgicas o material ja pronto, em barras finas, pela toxidade que a 
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fundi~oo do chumbo envolve. Estas barras eram entao passadas em uma 

extrusora simples, semelhante a uma maquina de fazer macarroo. As 

baguetas com se~ao em "H" iam ficando prontas e sendo levadas para 

unir as partes em vidro (vide ilustra~ao- pg.l58 ). 

8.0s chumbos sao soldados e estanhados. 

0 soldador retira o peda~o de vidro fixado a mesa de montagem, 

envolve coda um deles com uma bagueta de chumbo e vai soldando um a 

um os pontos necessarios a fixa~ao de coda parte ao todo do vitral. 

Cuida-se para que a solda fique bem regular, e, quando necessaria, 

aplica-se algum liquido que pode servir como oxidante, escurecendo e 

uniformizando (vide ilustra~ao-pg.l59 ). 

9.As pe~as do vitral sao emassadas e calafetadas. 

Estando as partes bem firmes, a superficie recebe uma massa 

granulada, espalhada com pincel, e que penetra nos iuntas e calafeta, 

garantindo a impermeabilidade do vitrall vide ilustra~ao-pg.l60 ). 
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t ... como o perfil em "H" e colocado nos peda~os de vidro. 

8. Os chumbos sao soldados e estanhados. 



-0 
u 
CD 

en 
0 , 
0 
en 
en 
0 

E 
CD 

0 
tO 
en 

-0 ... .... ·-> 
0 , 
en 
0 
Uo 
CD 
a. 
en 
<( 

• 
~ 

160 

' ., . 

\,·.:.' i, 
' .. _- . .. ;:. 



161 

lO.Coloca~ao final nos caixilhos, na obra. 

0 vitral vai sendo feito em pequenas areas isoladas, como retongulos, 

quadrados ou circulos, e conforme ficam prontas, estas partes vao sendo 

numeradas e acomodadas no vertical, encostados em urn suporte 

especial. Este suporte deve formar urn ongulo de aproximadamente 60 

graus com o chao e ser forrado de tapete fino, tipo carpete, para nco 

riscar nem deformar os vitrais. As partes sao numeradas conforme urn 

mapa referendal, que aponta onde coda parte deve ser colocada no 

caixilho. sao transportadas em caixas de madeira isoladas uma a uma, 

ou em urn carro que possua urn suporte espedfico, semelhante ao 

descrito acima. Os vitrais so sao levados ao local definitive quando estoo 

prontos os servil;os de alvenaria e serralheira. Os caixilhos de metal sao 

sempre pintados de esmalte fosco no cor cinza escuro ( chumbo I. e 

chegam a obra totalmente prontos, com fechaduras e dobradic;as quando 

necessario. Procura-se deixar tudo preparado para evitar qualquer 

operac;oo deste tipo depois que o vidro estiver instalado, o que, pela sua 

delicadeza e fragilidade, e urn dos Oltimos servic;os aplicados numa obra. 

Quando se trata de uma restaurac;ao, retira-se o vitral substituindo-o por 

vidro incolor; prontos os vitrais, faz-se o caminho inverso. Uma pratica 

comum nos lugares onde os vitrais estao muito expostos ou muito 
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pr6ximos, e costumam sofrer frequentes depredac;oes, colocar um vidro 

incolor temperado atras do vitral, ou seja, na face externa do edificio, ou 

ainda uma grade leve, como uma malha de arame usada em viveiros de 

animais, aplicada a uma distancia conveniente, que nao permita sua 

visibilidade atraves do vitral. 

Tudo pronto, instalado e, finalmente, sao colocados os vidros. As 

partes do vitral vao sendo assentadas no caixilho e fixadas com massa 

para vidro. Esta e tambem uma especialidade do vidraceiro, que trabalha 

com uma massa mole, modelavel como as massinhas com que as 

crianc;as brincam mas que, que depois de um dia secando ao tempo, 

torna-se rigida, fixando o vidro ao caixilho. Limpa-se bem, e esta pronto! 
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RELA~AO DAS OBRAS DA CASA CONRADO 

Nesta rela<;oo constam somente as obras que puderam ser confirmadas, 

como sendo executadas na Casa Conrado. Os dodos que acompanham 

coda uma, referem-se ao que foi posslvel levantar ate o presente 

memento. 

IGREJAS NA CAPITAL 

1) Catedral da Se- consagrada em 1591. 

2llgreja da lmaculada Concei<;oo 

consagrada em 13.11.1939 

endere<;o: Av. Brigadeiro luiz Antonio, no 2071 

Bela Vista - cep: 01317 -002 

3)1greja Nossa Senhora Aparecida 

consagrada em 29.10.1933- vitrais de 1965 

endere<;o: Pra<;a N. Sra. Aparecida, s/n°- Moema - cep: 04075-010 

observa<;oo: vitrais de cores bem vivos, quentes, com o desenho estilo 

figurative geometrico, bem parecidos com os vitrais do lgreja Matriz de 
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Serra Negra, SP. E provavel que seja um projeto do pintor Nardi, que 

nesta epoca trabalhava no atelie, mas ainda nao encontrei indica<;6es 

seguras. 

4)1greja Nossa Senhora Auxiliadora (1) 

consagrada em 1914 

endere<;o: Rua Tres Rios, no 75- Luz- cep: 01123 -001 

S)lgreja Nossa Senhora do Brasil 

consagrada em 24.03.1940 

endere<;o: Prac;a N.Sra. do Brasil, n°01 - Jd. America - cep: 01438-060 

observa<;ao: os vitrais originais foram todos retirados e substituidos por 

placas de plastico que imitam vitrais. 

6) Basilica de Nossa Senhora do Carmo 

consagrada em 24.03.1940 - vitrais de 1940 

endere<;o: Rua Martiniano de Carvalho, no 114. 

Liberdade - cep: 01321- 000 

observac;ao: restaurada em 1996 pelo sr. Jose lssa, que trabalhou na 

Casa Conrado de 1945 a 55. 



7llgreja Nossa Senhora da Consolac;ao 

consagrada em 15.09.1871 

enderec;o: Rua da Consolac;Cio, n°585 - Consolac;Cio- cep:Ol301-000 

Bllgreja Nossa Senhora Moe da lgreja 

consagrada em 27.03.1966 - vitrais de 1966 

enderec;o: AI. Franca, 889 - Cerqueira Cesar - cep: 01422 -001 

9)1greja Nossa Senhora do Monte Serraf 

consagrada em 02.02.1914 

enderec;o: largo dos Pinheiros, n° 52 - Pinheiros- cep: 05422-000 

101 Catedral Nossa Senhora do Paraiso ( Rito Greco-Melquita l 

enderec;o: Rua do Paraiso, n°2l - Paraiso - cep: 04103-000 

ll)lgreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 

consagrada em 07.09.1952 

enderec;o: prac;a Hon6rio Libero, n° 90 

Jardim Paulistano - cep: 01445- 040 
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observac;Cio: no teto da nave central da igreja foi pintado por Sanson 

Flexor, de 1958 a 64. sao duas prociss6es que caminham em direc;Cio ao 

altar, com inumeros personagens da sociedade paulista. 



12llgreja Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos. 

vitrais de 1908 

enderec;o:largo do Paissandu 
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observac;oes: claraboias localizadas no parte superior em 6timo 

estado,com vidro plaque azul royal maravilhoso, porem para 

fotografa-los e preciso o auxilio de andaimes. No parte inferior, uso 

bem interessante do plaque com figuras em grisaille. Recorte do vidro 

em partes grandes (nao estao em bom estado, com grades no frente 

e sofreram com restaurac;ao muito ruim ). 

13)1greja de Santa Cecilia 

consagrada em 24.03.1895 - vitrais de 1921 

enderec;o: Largo de Santa Cecilia, s/n°- Sta. Cecilia.- cep:Ol225-010 

observac:;oes: projeto de Benedito Calixto, tecnica plaque. 

l4llgreja de Santa Generosa 

consagrada em 04.04.1915 

enderec;o: Rua Afonso de Freitas, n° 49 - Paraiso - cep: 04006-050 

15) lgreja Santo Agostinho 

enderec;o: Prac;a Sto. Agostinho, n° 79 - Liberdade - cep 01533-070 



16)1greja sao Domingos - (dominicanosl 

consagrada em 24.03.1940- vitrais de 1940 

endere«;o: rua Caiubi, n° 164- Perdizes- cep: 05010-000 

167 

observa«;6es: do is pequenos vitrais em tons predominantemente verdes, 

desenhados por Yolanda Mohalyi, localizados numa pequena sala 

anexa, onde fica a pia batismal. 

17)1greja sao Francisco de Assis 

consagrada em 25.10.1940 

endere«;o: Rua Borges lagoa, n°l209 

Vila Clementine - cep: 04038-033 

18) lgreja Sao Geraldo 

consagrada em 02.02.1914 

endere«;o: Largo Padre Pericles, s/n° - Perdizes - cep: 01156 -040 

observa«;ao: restaurada em 1995 pelo sr. Jose lssa, que trabalhou na 

Casa Conrado de 1945 a 55. 

19) lgreja sao Jooo Bosco 

consagrada em 30.09.65 

endere«;o: Rua Pio XI, n°l380 - Alto da Lapa - cep: 05060-001 
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201 lgreja Sao Jose 

consagrada em 07.03.1930- vitrais de 1930 

enderec;o: Rua Dinamarca, n°32 - Jardim Europa - cep: 01449-040 

observac;oes: muitos vitrais foram restaurados, provavelmente em 

epocas diferentes e por diversos vitralistas; estao desiguais, mas em 

algumas janelas ainda consta a assinatura da Coso Conrado. 

21)1greja Sao Judas Tadeu 

consagroda em 25.01.1940 - vitrois de 1940 no edificio original. chamada 

popularmente de igreja velha, e outro conjunto de vitrais, de 1983, 

quando foi feita uma amplia~ao ( igreja nova ). 

enderec;o: av. Jabaquaro, n°2.682 - Jabaquara - cep: 04046-500 

observa~ao: os vitrais mais recentes nao estao em janelas, e sim no 

fachada, iluminados artificialmente, como paineis luminosos. 

22) lgreja Sao luiz Gonzaga - (jesuitasl 

consagrada em 10.04.1966- vitrais de 1966 

endere~o: Av. Paulista, no 2324- Cerqueiro Cesar- cep: 01310-300 

observa~oes: vitrais grandes e belos, que ficaram obscurecidos, e 

estao iluminados artificialmente. 
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23llgreja de Sao Paulo Ap6stolo 

consagrada em 08.12.1939- vitrais de 1940 

endere~o: Rua Tobias Barreto, n°1320- Bras- cep : 03176-001 

observa~6es: segundo depoimento de Conrado Sorgenicht ( Ill l a 

autora, o projeto para os vitrais desta igreja, foi o primeiro trabalho 

feito pelo pintor Gomide que acabara de se estabelecer 

definitivamente no Brasil. Somente um estudo pormenorizado poderia 

confirmor esta autoria. 

CAPE LAS NA CAPITAL 

1) Capela do Cemiterio de Vila Nova Cachoeirinha -1970. 

2) Capela do Clube de Campo de sao Paulo. 

31 Capela do Faculdade Santa Marcelino de MOsica e Artes Plasticas 

endere~o: Rua Dr. Emilio Ribas, n° 89 - Perdizes - cep: 05006 -100 

4) Capela do Hospital Beneficencia Portuguesa 

endere~o: rua Maestro Cardin, n° 830 - Liberdade- cep: 01323-001 

observa~ao: 0 hospital possui duos obras da Casa Conrado, uma no 

Saloo Nobre, com as "tabuas de Nuno Gonc;alves· conforme descrevo 
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na disserta~ao e no fichamento. E outra, na Capela Reservada (aos 

doentes), com o tema "santos portugueses", em tratamento vitralistico 

completamente diverso. Nesta capela, a Via-Sacra em ceramica 

pintada, tambem foi feita na Casa Conrado, nesta epoca chamada 

Vitrais Conrado Sorgenicht LTDA. 

5) Capela do Hospital das Clinicas 

observa~ao: vitrais desenhados por Di Cavalcanti e esculturas de Victor 

Brecheret. 

6) Capelas do Hospital Matarazzo 

7) Capela do Hospital Santa Catarina 

endere~o: Av. Paulista, n° 200 - Bela - Vista - cep: 02800-000 

observa~ao: na mesma epoca fez vitrais novos e restaurou dois de 

procedencia olema que ja existiam na Capela. 

8) Capela do Morgue do cemiterio da Consola~ao 

9) Capela do Morgue do cemiterio do Arassa 

10) Capela do Morgue do cemiterio sao Paulo 



IGREJAS DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO 

1) Amparo - lgreja Matriz 

21 Aparecida do Norte - Basilica de Nossa Senhora 

3) Barueri - lgreja 

41 Batatais - lgreja Matriz -vitrais , mosaicos e gravac;oes em marmore. 

llgreja do CoiE~gio Sao Jose. 

51 Bebedouro - lgreja 

6) Braganc;a - lgreja Matriz 

7) Bocaina - lgreja Matriz 

81 Cac;apava - lgreja Matriz 

91 Campinas - Catedral I lgreja N.Sra. Auxiliadora, I lgreja N.Sra. do 

Carmo/ Capela do Colegio Sao Jose. 

10) Caraguatatuba - lgreja Matriz 

lll Catanduva - lgreja de Santo Antonio 

121 Campos do Jordao- lgreja 

13) Descalvado - lgreja Matriz 

141 Guaruja - lgreja Matriz 

lSI Guaratingueta - lgreja Matriz /lgreja de Sao Paulo Ap6stolo 

16) Jau - Capela dos Padres Oblates 

171 Jundial - lgreja Matriz de N.Sra. do Desterro/lgreja Sao Joao 
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Batista ( J.Pacaembu l 

181 lorena - Catedral 

19) Olimpia - lgreja Matriz 

201 Pindamonhangaba - lgreja Matriz de N. Sra. do Bom Sucesso 

211 Ribeirao Preto - Catedral 

22) Rio Claro - Capela 

23) Sao Bernardo do Campo - Capela da Faculdade de Engenharia 

lndustriai-FEI 

24) Sao Joao da Boa Vista - lgreja 

251 Sao Jose do Barreiro - lgreja Matriz 
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26) Sao Jose dos Campos- lgreja Matriz de SanrAna e Capela do antigo 

Sanat6rio Vicentino Arantes. 

271 Sao Sebastiao - lgreja 

281 Serra Negra - lgreja Matriz 

29) Taquaritinga- lgreja Matriz 

30) Tupa - lgreja 

IGREJAS NO RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 

1) lgreja da Boa Morte 

2llgreja N. Sra. de Copacabana 

3llgreja N. Sra. de Lourdes 



4llgreja da Paz 

5)1greja Santo Antonio Maria Zacarias r. do Catete, 113.(1970) 

6) lgreja de Sanr Ana - cartoo de Carlos Oswald(l941) 
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7)1greja Matriz de Santa Margarida Maria-cartoo de Carlos Oswald (1955) 

8)1greja Matriz de Santa Tereza (1950) 

9llgreja de S.Joaquim 

10)1greja de S. Pedro Ap6stolo no Encantado, Riocartoo de Carlos Oswald 

( 1949 ) 

ll)lgreja Matriz de Silo Sebastifio no Rio de Janeiro cartfio de Carlos 

Oswald ( 1956 ). 

CAPE LAS 

1) Capela do Asilo Soo Vicente de Paula, em Vila Isabel 

21 Capela do Colegio Santa Rosa de Lima-r. Voluntaries da Patria,n°110 

3) Capela Mortuaria da lgreja Nossa Senhora da Gloria cartfio de Carlos 

Oswald ( 1938 l 

41 Capela da Urea- cartao de Teodoro Braga 

INTERIOR 

ll Campos- lgreja de Nossa Senhora do Rosario, Campos ( 1946 l 

21 Petropolis -Capela do Panteao dos lmperadores, na Catedral de 

Petropolis- cartfio de Carlos Oswald ( 1936 l 
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3) Resende - Capela da Escola Militar 

4) Teres6polis- lgreja 

5) Volta Redondo - Capela da Companhia Siderurgica Nacional 

IGREJAS EM MINAS GERAIS 

1) Belo Horizonte - Catedral 

2) Cambui - lgreja Nossa Senhora do Carma 

3) Cambuquira - lgreja Matriz 

41 Conselheiro Lafaiete - lgreja Matriz - cartoo de John Graz para os vitrais 

da cupula (1971). 

51 ltajuba - lgreja 

6) ltamonte - lgreja 

7) Juiz de Fora - Capela das lrmos Sacramentistas- cartoo de Carlos 

Oswald. 

81 Moc6ca - lgreja Matriz 

9) Montes Claros - lgreja Cora<;Cio de Jesus 

10) Ouro Fino - lgreja Matriz 

l1l Pirapora - lgreja 

121 Santa Rita do Sapucai- lgreja Matriz 

131 Soo Jooo del Rey - lgreja da Santa Casa 

14) Sao Sebastioo do Paraiso - lgreja Matriz 

15) Uberaba - lgreja N. Sra. do Rosario 



IGREJAS EM OUTROS ESTADOS 

SANTA CATARINA 

1) Blumenau - lgreja luterana 

2) ltajai - lgreja 

PARANA 

ll Marcelino Ramos- lgreja Matriz 

21 Maringa - lgreja 

MATO GROSSO 

1) Santo Antonio do leverger- lgreja Matriz 

BAHIA 

H Alagados - lgreja 

OBRAS PROFANAS EM SAO PAULO- CAPITAL 

1) Banco do Brasil - agencia Boa Vista 

2) Banco do Brasil - agencia sao Joao 

31 Beneficencia Portuguesa- Salao Nobre do Sociedade de B.P.(l955)** 

4) Bolsa de Valores de Sao Paulo 
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5) Coso de Alfredo Mathias - av. Paulista (demolidal 

6) Coso de Florindo Beneducci - no Pasaiso (demolida) 

71 Coso de Godoy Moreira - Rua dos lngleses (demolidal 

8) Coso de Jorge Street- Campos Elisios (demolidal 

9) Coso de Nagib Salem- av. Paulista (demolida) 

10) Coso de Paulo Taufik Camasmie- av. Paulista (demolida) 

111 Cine Bristol - av. Paulista, n° 2064 - cartao de Carlos Giaccieri (19701 

12) Cine liberty -av. Paulista, n° 2064- Sao Paulo 
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13) Esta~ao Julio Prestes- Antigo Esta~ao do Estrada de Ferro Sorocabana 

14) Esta~ao do Estrada de Ferro Sorocabana - arquitetura de Samuel das 

Neves e Cristiano Stokler das Neves - (construida entre 1926-38) 

15} Faculdade de Direito do Largo Sao Francisco - USP (1934)** 

161 Funda~ao Armando Alvares Penteado - FAAP** 

17) Mercado Municipal de Sao Paulo (1933)* 

181 Palacio das Industries - arquitetura de Ramos de Azevedo (1915) 

191 Palacio do Justi~a 

201 Parque Fernando Costa -"cartao· de Gomide (1930) 

21) Museu Botanico - Agua Funda 

221 Museu Metereologico da Agua Funda 

231 Reda~ao do jornal ·o Estado de Sao Paulo" 



OBRAS PROFANAS NO INTERIOR 

ll Banco do Brasil - agencia em Santos 

2) Balneario de Santos 

3) Bolsa do Cafe de Santos - cartao de Benedito Calixto (19221* 

41 Cine Liberty - Ribeirao Preto 

51 Sabesp de Santos (1934)* 

OBRAS PROFANAS EM OUTROS ESTADOS 

11 Cine Jandaia - em Salvador, Bahia 

2) Hotel Central - Flamengo - Rio de Janeiro 

3) Museu Militar no Palacio do Exercito - Rio de Janeiro 

4) Termas de Araxa- Minas Gerais 

51 T ermas de Poc;os de Caldas 

TOTAL DAS OBRAS = 144 
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FICHA COMPLETA DE TRES CONJUNTOS DE VITRAIS: 

Faculdade de Direito do Largo Soo Francisco 

NUMERO: 001-H-01-12 

TiTULO: Faculdode de Direito do Largo Soo Francisco 

AUTOR: Casa Conrado 

AUTOR DO DESENHO DO VITRAL: Casa Conrado 

DATA: 1934 

CAIXILHARIA: sao doze vitrais fixos e sem aberturas para ventila~Cio, nos 

quais os dez maiores formam um conjunto, um grande paine! dividido 

pelos quatro patamares de escada. sao quatro vitrais centrais colocados 

um sabre o outro, divididos pelo patamar que une dais lances de escada, 

e dais laterais, a esquerda e a direita. Todos sao divididos em retongulos 

verticais de 60cm de altura por 40cm de largura. 

DIMENSOES: sao 12 vitrais de dimensoes e formatos variadas, que neste 

coso aparecem no item "tema" 

LOCAL DE COLOCA<;:AO DOS VITRAIS: Os vitrais iluminam o hall de escada, 

nos tres andares do predio da Faculdade de Direito da USP no Largo sao 

Francisco, bairro centro, Sao Paulo, capital. 
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AUTOR DO PROJETO DO LOCAL DE COLOCA<;AO DOS VITRAIS: Escritorio 

Tecnico F.P. Ramos de Azevedo (nesta epoca coordenado por Arnaldo 

Dumont Villares e Ricardo Severo, pois Ramos de Azevedo ja falecera). No 

Iugar do ediffcio que abriga hoje a Faculdade de Direito havia urn antigo 

convento de sao Francisco construido em 1644. Em 1827 foram criados os 

cursos juridicos no Brasil, e no ano seguinte, em 1,o de mar~o de 1828, foi 

inaugurada a Faculdade de Direito do largo de sao Francisco. Seu 

fundador foi o alemao recem chegado ao Brasil, Julio Frank, amigo do 

brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, presidente do provincia de Silo Paulo 

entre 1831 e 1834. Sua morte ocorreu em circunstancias urn tanto 

misteriosas, sendo enterrado no patio central do faculdade, onde urn 

monumento em sua homenagem permanece no mesmo local ate hoje. 

Durante a revolu~Cio constitucionalista de 1932, o predio serviu de 

trincheira e abrigou combatentes, sendo bastante danificado. Foi entCio 

inteiramente demolido e reconstruldo pelo escritorio de Ramos de 

Azevedo, em estilo ecletico bern caracteristico do arquiteto. 

Encimando as tres majestosas portas do entrada principal foram 

recolocadas as tres velhas Iapides de marmore que contem coda uma os 

nomes de tres grandes poetas da lingua portuguesa: Alvares de Azevedo, 

Castro Alves e Fagundes Varela, que morreram antes de bacharelar-se. 



180 

No patio inferno foram reproduzidas as arcadas, que se tornaram 

famosas e passaram a designar a propria faculdade. 

Nessa reforma, inaugurada em 1934, foram colocados os vitrais, e 

luminarias de vidro jateado (criac;ao do Coso Conradol. 

LOCAl DE REAUZACAO: No atelie do rua Brigadeiro Galvao, n.o 871. 

TECNICA: Vidros fundidos coloridos, totalmente pintados a fogo no 

superficie com a tecnica do grisaille. 

TEMA: H2 - HISTORICO 

Para melhor compreensao, os temas aqui relacionados devem ser 

acompanhadas do esquema grafico apresentado ao final desta ficha: 

01. - 2.40m de altura X 2,80m de largura - localizado bem ao centro do 

vitro!, o simbolo do direito: a espada como fiel do balanc;a do justic;a, um 

livro com os numeros escritos em algarismos romanos de I a XII, o "Torah", 

tudo envolvido por uma coroa de louros misturada com graos de cafe. 

02. - 3,60m de altura no lateral esquerda e 2,40m no lateral direita X 

2,80m de largura - ao centro do vitro!, uma figura de mulher que parece 

uma deusa grega pintada em estilo italiano renascentista. Esta sentada 
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em um muro de pedro, segurando um estribo nos moos, tern a caber;a 

coberta por um veu, e dois anjinhos nus a acompanham. 

03. - 2,40m de altura na lateral esquerda e 3,60m na lateral direita X 

2,80m de largura - ao centro, figura de mulher representando a deusa 

grega Diana, a car;adora, no mesmo estilo do anterior, tambem sentada 

sobre um muro de pedro; a sua mao esquerda segura um cajado e a 

direita esta sobre a caber;a de um leao. 

04. - 2.40m de altura X 2,80m de largura - reprodur;ao do quadro 

"lndependencia ou Morte"( 1888 I do pintor Pedro Americo (Areias, PB, 1843 

- Florenr;a, ltclia, 1905), atualmente no Museu Paulista - USP. 

OS. - 3,80m de altura X 2,80m de largura - reprodur;ao do quadro 

"Fundar;oo de Sao Paulo (1909) do pintor Oscar Pereira da Silva, 

atualmente no Museu Paulista- USP. 

06. - 2,80m de altura na lateral esquerda e 1, 90m na lateral dire ita X 

2,80m de largura - Reprodur;ao de um quadro do pintor Almeida Junior. 
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07. - 1, 90m de altura na lateral esquerda e 2, 80m na lateral direita X 

2,80m de largura - Reproduc;Cio de uma foto do Largo Silo Francisco, 

datada de 1850 I inscric;Cio a lapis no verso do foto, que se encontra 

atualmente na biblioteca da propria faculdade ). E uma vista frontal 

elevada, a esquerda do entrada principal. Aparece a rua, o antigo edificio, 

e algumas pessoas passeando, em trajes da epoca. 

08. - 3,60m de altura X 2,80m de largura - Reproduc;Cio de uma foto do 

Largo sao Francisco, datada de 1850 (inscric;Cio a lapis no verso da toto, 

que se encontra atualmente na biblioteca da propria faculdadel. Vista 

frontal da fachada. 

09.- 3,60m de altura X 2,80m de largura- ao centro do vitral, uma figura 

de mulher que parece uma deusa grega, pintada em estilo italiano 

renascentista. Ela representa a justic;a e esta sentada em um muro de 

pedro, segurando nos moos uma balanc;a. 

10. - 3,60m de altura X 2,80m de largura - ao centro, tigura de mulher 

representando a moral, no mesmo estilo, tambem sentada sobre um muro 

de pedro; nos moos um livro on de se le "MORALIS'; ao fun do ha do is 

livros: a esquerda "COGN!TIUM e a direita • CAUSARUM . 
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11. e 12. - lm X lm - dois quadril6bolos situados no parte inferior, 

iluminam embaixo dos primeiros lances do escada, e quase nao sao 

vistas. Repetem em escala reduzida o tema do vitral Ol, a espada como 

fiel do balan<;a do justi<;a, urn livro com os numeros escritos em 

algarismos romanos de I a XII, o "Torah", tudo sabre uma coroa de touros 

misturada com graos de cafe. 

DESCRI<;AO: 0 conjunto forma urn imenso painel de vitrais cortado por 

quatro patamares colocados em posi<;ao central, ligados pelas escadas 

nos duos laterals. lmpiantado num ponto de intensa circula<;ao de 

pessoas entre os andares do edificio, pelo seu tamanho e localiza<;ao, 

pode ser observado por partes, que funcionam como capitulos de uma 

narrative. Todos os vitrais obedecem ao mesmo esquema compositivo, no 

qual urn motive central e emoldurado com ornamentos pintados em 

trompe-l'oeil, que acompanham o estilo de arquitetura interna do edificio. 

Sao ornatos ondulados, frisos e cantoneiras que acompanham 

perfeitamente o formate das janelas, e parecem ter a curiosa inten<;ao de 

tornar imperceptive! a linha divis6ria, onde termina a parede e come<;a o 

vitral. 0 desenho dos ornatos e repetido nos luminarias. Em todo o 

conjunto predomina uma tonalidade sepia, e o recorte dos vidros e 

bastante arredondado, marcando o estilo iniciado com os vitrais do 
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Mercado Municipal de sao Paulo, embora aqui ja esteja menos 

acentuado. 

ASSINATURA: 04. - consta a assinatura Casa Conrado; 06. - "reprodu~;ao 

deuma pintura por Almeida Junior"; 10. - "MORAL/5_ COGNITIUM, e 

CAUSARUM; nOmeros de I a XII em algarismos romanos. 

INSCRI<;OES: NOmeros de I a XII em algarismos romanos. 

PROPRIETARIO: Universidade de sao Paulo. 

RESTAURO: feito pela Casa Conrado em 1970. 

FOTOGRAFIA: fotos de 1972 e slides de Regina lara Silveira Mello em 1995. 

BIBUOGRAFIA: folhetos comemorativos dos 150 anos da cria~;ao dos cursos 

juridicos no Brasil, e reportagens em jornais e revistas. 

PESQUISADOR I DATA: Regina lara Silveira Mello- jul/95. 
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10. 

08. 

oz. 

06. 

o9. 

mapa 
de referencias 

dos vitrais 

da 
faculdade 
de direito 
da USP 



185 

Beneficincia Portuguesa de SCio Paulo 

NUMERO: 002-H-02-72 

TITULO: "Epopeia das Rac;as· - conhecido como Beneficencia Portuguese 

de Sao Paulo 

AUTOR: Coso Conrado - No epoca Vitrais Conrado Sorgenicht, S.A. 

AUTOR DO DESENHO DO VITRAL: trabalho desenvolvido por Conrado 

Sorgenicht Filho Ill coordenando uma equipe de criac;ao. Os vitrais foram 

encomendados pelo entao diretor do Real e Benemerita Sociedade 

Portuguese de Beneficencia de Sao Paulo, o Comendador Abilio Brenha do 

Fontoura, que desejava um tema que expressasse bern as relac;oes de 

amizade entre Brasil e Portugal. Ao visitor o Salao, Conrado sentiu de 

imediato uma inspirac;ao no arquitetura do alto-g6tico, como registrou em 

suas anotac;oes pessoais: 

·oentro de sua arquitetura, moderna e retilfnea, percebe-se, no 

entanto, bem definido o espfrito do g6tico, marcado nao par 

ogivas, mas pelas a/taneiras proporroes do ambiente, pela 

forma do vigamento do teto, pelas esguias jane/as que, 

justapostas em sequencia e quase sem imterruproo de pi/ares, 
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formam uma unica vidraria que estaria muito ao gosto de um 

arquiteto medievaf4 • 

Em seus devaneios foi levado justamente ao Brasil do descobrimento, o 

inicio das relac;oes entre Brasil e Portugal. Ai comec;a um processo de 

ossociac;ao de ideias, e criac;ao de aiegorias, ate chegar num roteiro 

completo para o Salao. Como tema principal foi escolhida a pintura "A 

Venerac;ao de Sao Vicente", de Nuno Gonc;alves, que sintetiza sentimentos 

civicos e religiosos do povo portugues, retratando pessoas de diversas 

comadas sociais do sociedade portuguese da epoca ( 1465 ). 0 conjunto 

continua com a "Primeiro Missa", como primeiro ato religioso celebrado no 

Brasil, o Bandeirismo, lembrado como um ato de bravura e heroismo 

portugues no coionizac;ao brasileira, e termina no Fundac;Cio de Soo Paulo. 

0 Comendador gostou do projeto e forneceu algum material para 

pesquisa, como livros de hist6ria do pintura portuguese e um pequeno 

catalogo do Museu Nacionai de Arte Antiga75
• Conrado Ill pesquisou 

vestimentas, armamentos, detalhes arquitet6nicos, e completou o trabaiho 

de pesquisa com o auxi!io do poeta Guilherme de Almeida, que pensou a 

heraldica, sugerindo a colocac;Cio de bras6es portugueses e brasileiros, 

74 
Conrado Sorgenicht Filho Ill no folheto comemorativo de inaugurac;iio do Saliio. 

75 
No Museu Nacional de Arte Antiga, tamb!im conhecido como Museu das Janelas Verdes, 

estiio as ti1buas de Nuno Gom;alves, uma das obras mais importantes da pintura portuguesa. 
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reproduzidos com o maximo rigor, incluindo o brasao da cidade de Sao 

Paulo, de sua autoria76
. A equipe era composta do desenhista Arystarch 

Kaszkurewicz ( polones l, do pintor Gianni Zuccaro ( italiano I. do colorista 

Leonardo Neubaur ( alemao l, coordenador de montagem Oxpaur 

(alemao) e dos montadores Rizzato Nagister e Jose lssa I paulistas ).77 Em 

anota~oes pessoais de Conrado Ill, ele compare o tema representado, a 

epopeia das ra~as, com a "epopeia" de fazer um gigantesco conjunto de 

vitrais como este, executado por artistes de diversas nacionalidades. 

DATA: inaugurado em 15 de julho de 1955 - o projeto foi iniciado em 

janeiro de 1954, e levou 18 meses para ser concluido. 

CAIXILHARIA: Sao 34 janelas de 6 metros de altura coda, e larguras que 

variam entre 1 ou 2 metros78
. Todos os vitrais possuem uma parte superior 

fixa de 4,45m de altura, onde estao as figures pintadas e uma parte m6vel 

de 1,25m, que se abre numa janela de duos folhas de igual tamanho. Nos 

extremos superior e inferior ha uma faixa fixa de 30cm, que alterna dois 

76 Guilherme de Almeida em parceria com o Jose Wasth Rodrigues venceram 36 concorrentes 
num concurso organizado pela prefeitura de Sao Paulo para a criayiio do brasao da cidade.Em 
8/3/1917 o prefeito Washinton Luiz baixou o Ato Municipal1057, instituindo o brasao das armas 
da cidade, o qual foi restabelecido pela lei 3671, de 9/12/47, pelo prefeito Paulo Lauro (D.O. -
Leitura, 8/11/89). 
77 Conrado recebeu e ajudou muitos artistas refugiados da 2" Guerra Mundial. Quando este 
vitral foi feito, muitos ainda trabalhavam no ateli~, inclusive Al)'starch, um advogado polones 
que perdeu as duas maos e tomou-se excelente desenhista, criando com o lapis amarrado aos 
bragos. 
78 

As dimensoes exatas aparecem descritas nas fichas individuals de cada janela. 
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padroes de desenho, como se o conjunto todo tivesse uma grande 

moldura. 

DIMENSOES:.Os vitrais estao num grande salao retangular de 

aproximadamente 16m no parede do fundo com 10 janelas, 20m nos 

paredes laterais com 12 janelas coda e 8m de altura. As 34 janelas 

obedecem a ordem cronol6gica (no tematica) iniciada no fundo a 

esquerda, e pode ser lido do esquerda para a direita em sentido horario. 

Completam a decora«;ao do salao 400 cadeiras de espaldar alto, com o 

brasao das armas de Portugal, em jacaranda lavrado, executadas pelo 

Liceu de Artes e oticios de Sao Paulo e um quadro do rei D.Car!os, ultimo 

monarca de Portugal, que conferiu o titulo de "Real e Benemerita• a 

Sociedade Portuguese. 

LOCAL DE COLOCA<;AO DOS VITRAIS: Hospital sao Joaquim da Real e 

Benemerita Sociedade de Beneficencia de sao Paulo, situado a rua 

Maestro Cardim, no 769, sao Paulo, capital. 

AUTOR DO PROJETO DO LOCAL DE COLOCA<;AO DOS VITRAIS: Nao 

identificado. 

LOCAL DE REAUZA<;:AO: Vitrais Conrado Sorgenicht S/ A, rua Clodomiro 

Amazonas, n°ll32. 

TEMA E QUESTOES TECNICAS: Muito bern realizado do ponte de vista 

tecnico, integralmente feito com vidro colorido antique I a cor do vidro 



189 

dada pela mistura de 6xidos no fundi~ao l e com desenho das figuras em 

grisaille. 0 conjunto de vitrais e composto por tres grandes paineis 

principais: "A Venera~ao de Sao Vicente", "A Primeira Missa", e ·o 

Bandeirismo". Os tres sao emoldurados por uma ·corda", como se 

estivessem amarrados Cis janelas. Ao lado dos paineis, sobre um fundo 

geometricamente recortado em tons de azul claro, estao as figures, 

simbolos e bras6es como se flutuassem no mar. Emoldurando o todo, dois 

padroes se alternam: um inspirado no azulejo portugues, e outro em nbs 

utilizados na navega~ao maritima. As janelas que se abrem na parte 

inferior sao pintadas como se imitassem o G6tico tardio, como uma 

cita~ao a epoca da pintura de Nuno Gon~alves. 

Este vitral possibilita uma observar,;ao importante sobre a questao da 

"adapta~ao· de uma pintura passada para a tecnica do vitral, que 

transformac;6es ela sofre, com esta mudanc;a. A primeira impressao que 

temos ao comparar as tabuas de Nuno Gonc;alves79com os vitrais, e a 

mudanc;a de luminosidade na obra, pois a pintura e iluminada 

frontalmente: o primeiro plano e brilhante e luminoso, assumindo 

tonalidades intensas, que vao se diluindo, atenuando as claras e 

prevalecendo as escuras, conforme as figuras aparecem ao fundo da 

79 
Lembro que estamos nos baseando em uma fotgrafia reproduzida num catalogo de museu, 

ou seja, uma imagem que ja sofreu varias alterayiies em relayao ao original. 
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pintura. No vitral a luz e muito mais chapada, com amplas zonas 

reduzidas a uma (mica cor de vidro, e o sombreamento feito com grisaille 

sepia, sugerindo relevos e pianos diversos. As cores do vidro tentam se 

aproximar do pintura, mas algumas vezes sao intencionalmente 

mudadas, clareando alguma zona muito saturada de tons escuros. 0 

colorista considerou tambem a somatoria das cores, pois quando 

colocadas lado a lado em um vitral podem facilmente gerar uma terceira 

cor.
80 

0 fato de trocar algumas cores, principalmente nos roupas das 

figuras do fundo, alterou a noc;ao de perspective do pintura. No obra de 

Nuno Gonc;alves, temos a impressao de dois pianos distintos, um primeiro 

onde a cena se passa, no qual ha movimento, como se fosse urn registro 

fotografico de personagens em plena ac;ao. Num segundo plano, atras, as 

figuras estao todas em pe, assistindo a cena, ou olhando para o 

espectador, o que cria uma profundidade muito interessante. No vitral, 

este contraste parece urn pouco dissolvido, o escuro no fundo e o claro no 

frente parecem mesclados. Visitando muitas vezes o local notamos a 

variac;ao de tonalidades conforme o horario e a epoca do ano; no mes de 

maio por exemplo, urn final de tarde ensolarado tinge de sepia todo o 

80 
No vilral isto pode ser acentuado pela transparencia das cores. 
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vitral, aproximando-o do pintura, assim como urn dia cinza, nublado, 

define bern e revelo os tipos e tonalidades de vidro empregadas. 

Por outro lado o vitral fez uma adaptat;:ao do tamanho do pintura, para 

caber no janela, o que acabou favorecendo a visao de perspective. Como 

acontece no grande maioria das vezes, o vitralista tern que pensar o vitral 

para janelas ja existentes no edificio, e neste coso, Conrado Ill optou por 

"esticar" a pintura de Nuno Gont;:alves, pois as medidas revelam urn 

aumento de 50% na largura do vitral. Na ilustrat;:ao podemos perceber o 

que aconteceu: quando as figuras foram separadas, como se a multidao 

se abrisse urn pouco mais. Com isso, revelou-se o chao, urn assoalho de 

lajota portuguese, que mal aparece na pintura, mas que no vitral se 

destaca, acentuado o geometrico. 

Os outros grandes paineis nos paredes laterois, "A Primeiro Misso· e 

·o Bondeirismo", torom criados pelo equipe de Conrodo Ill, tentando 

acomponhor o estilo do pinturo de Nuno Gont;:olves: uma cena com os 

personagens centrais em primeiro plano, e os secundarios em pe, num 

plano de fundo. Mas neste coso, estao muito pr6ximos, sempre olhando 

para a direita, como se caminhassem ao futuro. Como na pintura, aqui 

tambem aparecem retratados os bandeirontes, indios, letrados, padres, 

urn rabino e figuras oncestrais da sociedade poulista; todos estao 

cominhando num ambiente selvagem, como se abrissem caminho 
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desbravando a Mota Atlantica. A selva retratada imprime uma sensa~Cio 

de opressoo, alem do excesso de elementos construtivos, que tornam a 

composi~Cio pesada e escura. Mesmo em se tratando de um vitral com 

predominCincia de cores quentes como Cimbares e dourados, que 

amenizam o conjunto, parece que a leveza alcan~ada na adapta~Cio da 

pintura de Nunc Gon~alves, onde o espa~o entre as figures foi dilatado, 

aqui se condense e de repente parece saturada. 

E muito interessante comparar estes dois paineis da Beneficencia, 

como vitral da Sabesp de Santos, S.Paulo
81

, que possue o mesmo tema, o 

Bandeirismo. Ali houve uma pesquisa de cores e de elementos naturais, 

como o desenho das folhagens, plantas locais, tentando criar um vitral 

que refletisse as cores dos tr6picos, uma claridade que os vitrais europeus 

dificilmente possuem, com seus tons predominantemente azuis, 

vermelhos, violetas, roxos. Aqui parece que voltamos esteticamente as 

origens europeias, desenhando um tema brasileiro. 

DESCRI<;AO: 

1 - Paine! dos trades 

2 - Paine! dos pescadores 

3 e 4 - Venera~Cio de Soo Vicente 

5 - Paine! do infante 

81 Para saber mais sobre o vitral da Sabesp de Santos, vide pg.55 desta tese. 



6 - Painel do arcebispo 

7 e 8 - Venerac;ao de Sao Vicente 

9 - Painel dos cavaleiros 

10 - Paine! da reliquia 

Continua a seqUencia pelo lado direito, vindo da entrada. 

11 - Infante D.Henrique 

12- A torre de Belem 

13- El Rey D.Manoel. o venturoso e Brasao de Pedro Alvares Cabral 

14 - 4 Brasoes de donatarios das capitanias 

15, 16, 17 e 18 - Painel da 1a Missa celebrada no Brasil 

19- Bras6es de donatarios das capitanias 

20 - El Rey - D. Joao Ill 

21 - Caravela 

22 - Martim Afonso de Souza e seus Bras6es 
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Passando para o lado esquerdo, prossegue a sequencia hist6rica, 

comec;ando no canto, junto a entrada, e a seguir tomando a direc;ao do 

seu ponte de partido 

23 - Joao Ramalho - Brasao de Braz Cubas 

24 - Fundac;ao do Estado de Sao Paulo e do Imperio 

25 - Pader Manuel do Nobrega e a fundac;ao de Sao Paulo - Brasao do 

cidade de Sao Paulo 
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26 - 4 brasoes portugueses 

27, 28, 29 e 30 - Painel dos Bandeirantes 

31 - Brasoes portugueses 

32 - Padre Vieira, pregador - Brasoo de Portugal 

33 - Brasoo do Beneficencia e do estado de S.Paulo 

34 - A rainha Santa Da leonor e seu Brasoo 

ASSINATURA: Aparecem as assinaturas de Conrado Sorgenicht, Zuccaro e 

Arysfarch. 

INSCRI<;OES: Total das inscri<;oes em sua sequencia original, em que coda 

frase entre virgulas esta inscrita numa janela: "Painel Dos Frades, Paine! 

Dos Pescadores, Nuno Gon<;alves, lisboa A.D. 1465, Paine! Do Infante, 

Painel Do Arcebispo, Venera<;Cio82 De, Soo Vicente, Painel Dos Cavaleiros, 

Painel Do Reliquia". No parede lateral direita: "Infante D. Henrique, D. 

Manuel I, D.Jooo Ill, Ao Domingo de Pascoela, determinou o Capitao ir, 

ouvir Missa e Sermoo, naquela Terra ... Pedro Vaz De Caminha 1. de Maio 

de 1500, Martim Afonso de Souza·. No parede lateral esquerda:"Jooo 

Ramalho, Padre Manoel Da Nobrega, Andavam Sempre de Vigilia, em 

continuos Perigos, com mil Sobressaltos, de Corpo e Alma, Padre Antonio 

Vieira, Rainha Santa Da leon or·. 

82 A palavra "Adorac;ao" , que aparece em fotos do vitral na epoca de sua inaugurac;lio, foi 
substituida por "Venerac;lio", na restaurac;ao de 1985, feita pelo proprio Conrado Sorgenicht 
Filho Ill. 
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PROPRIETARIO: R. B. Sociedade Portuguese de Beneficencia de Sao Paulo 

RESTAURO: 1985, um dos Oltimos trabalhos de grandes propon;6es 

supervisionados pessoalmente por Conrado Sorgenicht Filho Ill. 

FOTOGRAFIA: 1 toto feita por Conrado Sorgenicht na epoca de sua 

inaugurac;ao(1955), fotos em papel e slides feitos na restaurac;ao (19851 e 

recentes (1994) por Regina lara Silveira Mello. 

BIBUOGRAFIA: Reportagens em jornais:Os Portugueses na Vanguarda de 

Nosso Progresso Hospitalar, Correio Paulistano, 16/6/57, pg.2,1° caderno; 

Vitrais do Salao Nobre da Beneficencia Portuguese , Revista Vida 

Industrial, 4/8/55, Um Nosocomio Modernissimo, A Gazeta, 27/6/61; 

PESQUISADOR I DATA: Regina Lara Silveira Mello /1995. 



Funda~Cio Armando Alvares Penteado 

NUMERO: 002 -D-01-56 

TiTULO: Funda~ao Armando Alvares Penteado 

AUTOR: Coso Conrado 
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AUTOR DO DESENHO DO VITRAL: A ideia e do prof. Pietro Maria Bardi, 

auxiliado por Claudia Andujar, que convidou Una Bo Bardi para desenhar 

o painel de tundo, e artistes brasileiros para criar coda vitral, ao todo 56 

quadrados. 

DATA: Decada de 50- a maioria dos vitrais, e do periodo que vai de 1953 

a 1964, e alguns foram feitos posteriormente, ate 1983. 

CAIXILHARIA: E urn grande paine! dividido em 216 quadrados, permeado 

por uma rede quadriculada de alvenaria que sustenta os panes de vidro. 

Todas sao janelas fixas, sem passagem para ventila<;:ao e que iluminam a 

caixa de escada. 

DIMENSOES:grande painel de 10,5m de altura por 26,5 de largura e vitrais 

quadrados de lm de lado. 

LOCAL DE COLOCACAO DOS VITRAIS: Escadaria do saguoo de entrada do 

Funda<;:ao Armando Alvares Penteado. 

AUTOR DO PROJETO DO LOCAL DE COLOCACAO DOS VITRAIS: Nao 

identificado 
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LOCAL DE REALIZA<;:AO: Nesta epoca o atelie se chamava Vitrais Conrado 

Sorgenicht S.A., com escrit6rio no rua Bela Cintra, n° 67 e fabrica no rua 

Clodomiro Amazonas, n°ll32. 

TECNICA: Pintura a fogo, tipo grisaille, e tipos de vidro bern variados. 

TEMA: 0 grande tema que transparece neste conjunto de vitrais, e o 

desejo de fazer uma mostra permanente de arte brasileira. Ao convidar os 

artistas para criar urn vitro!, nao foi solicitado urn tema especifico, e sim 

urn "cartao· representative de sua produc;ao. 

DESCRI<;:AO: E urn grande paine! de vitrais, de autoria de 55 artistas 

diferentes, das mais variadas vertentes. Dos 216 quadrados, apenas 136 

oferecem boas condic;oes de implantac;ao dos vitrais, pois uma parte fica 

atras de colunas ou do patamar da escada. Nos quadrados que nao 

possuem vitrais, ha placas em tom beje amarelado, com urn grafismo em 

preto como se riscado a lapis, de autoria de Una Bo Bardi. A medida em 

que os vitrais iam ficando prontos, iam substituindo parte a parte o painel 

de Una. Eis a relac;ao completa dos artistas e a localizac;ao de coda vitro!, 

que pode ser acompanhada pelo esquema grafico, a seguir: 

Sergio Paranhos- l.A 

Cassia M'Boy - l.C 

Pietro Maria Bardi- l.F 

Zenon Barreto - l.H 

Di Preti - 2.C 



Fernando Odriozola - 3.B 

Kudjoene- 3.D 

Zacharias Autuoi - 4.A 

Bruno Giorgi - 4.C 

ugusto Barbosa - 4.G 

Claude Friedli - 6.B 

Carlos Lemos - 6.C 

Regina Graz- 6.E 

Tomie Ohtake- 7.A 

Ronaldo Cavalcanti - 7.C 

Aldemir Martins- 7.H 

Mario Francini - 8.C 

Gisela Klinger Leimer- 8.E 

Castel ani - 9 .A 

Poty Lazzarotto- 9.B 

Fernando Lemos - 9 .D 

Daniel Sasson - 9 .F 

Gomide - ll.A 

Renee Sasso - ll.B 

John Graz- ll.D 

Aldir Mendes de Souza - ll.E 

Henrique Boese- ll.F 

lula Cardoso Ayres - 12.D 

Claudia Andujar- l2.G 

Jacques Douchez - 13.A 

Claudia Andujar- 13.C 

Darcy Penteado - 13.D 

Pietro Maria Bardi - l3.E 

Carlos Oswald - l4.B 

Genaro Carvalho - l4.D 

lanelli - 14.E 

Fulvia Pennachi - l4.F 

lasar Segall - l4.G 
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Franck Schaeffer- 16.A 

Noemia Mourao- 16.C 

Antonio Bandeira - 16.0 

Yolanda Mohalyi - 16.F 

Tarsila do Amaral - 17.B 

Aluisio Rocha leCio - 17.0 

Sanson Flexor- 17.E 

Una Bo Bardi- l8.B 

Candido Portinari- 18.0 

Caribe- 19.A 

Mario Cravo Jr.- 19.C 

Flavio Teixeira- 2l.A 

Usa Ficker Hofmann - 2l.C 

Humberto Poletti - 2l.G 

Ojanira - 23.B 

Marina Carom - 23.0 

Collete Pujol - 24.C 
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Vera Bocayuva Mindlin - 24 

ASSINATURA: Em alguns vitrais consta a assinatura do autor do cartCio, em 

outros nCio. 0 nome Vitrais Conrado consta em alguns pontos do paine! 

Para possibilitar a identifica<;Cio da autoria de coda vitral, Conradolll 

implantou uma pequena vitrine na parede de entrada do saguCio. Ali se 

avista quase todo o vitral e se localiza coda artista. 

INSCRI<;OES: 

PROPRIETARIO:Funda<;Cio Armando Alvares Penteado 

RESTAURO: 

FOTOGRAFIA: Regina lara Silveira Mello 
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