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2.1. ESTUDO DAS LOJAS HIST6RICAS E TRADICIONAIS DE LISBOA 

a) Em 2015 foi feita uma listagem de 180 lojas hist6ricas e tradicionais, de diferentes epocas, em 

Lisboa, de modo a dar infcio a uma analise comparativa de acordo com alguns criterios, 

nomeadamente, a antiguidade, a permanencia de uso, a autoria, a autenticidade. Para uma analise 

mais objetiva, de acordo com o solicitado pela Chefe de Divisao, elaborou-se uma tabela que 

procurou, por um lado, caracterizar sumariamente o bem, e, por outro, plasmar a evoluc;ao do 

trabalho em causa. Foi ainda determinado que este trabalho de analise seria feito tanto com 

recurso a trabalho de campo, como a consulta de arquivo (CML) e bibliografia disponivel sabre o 

assunto. 

b) Assim, em 2016 foi possivel ser elencada uma selec;ao de 11 lojas (Vellas Loreto I 1789; 

Confeitaria Nacional I 1829; Casa Havaneza I 1864; Leitaria A Camponesa I 1907; Joalharia do 

Carma I 1924; Luvaria Ulisses I 1925; Cafe Nicola I 1929; Casa Pereira da Conceic;ao I 1933; 

Antiga Ourivesaria Alianc;a- Tous (hoje) 1 1939; Sapataria Lord 1 1941 ; Padaria S. Roque 1961) 

para estudo mais aprofundado, de modo a propor a sua eventual classificac;ao de ambito nacional. 

(Anexo 1 ). 

c) Nesse ambito, a Casa das Vellas Loreto constitUI a segunda loja a ser estudada. 

Fig.1 - Localiza~ao das Lojas com Hist6ria (cf. PDML "Objectos Singulares de Lojas de Referenda Hist6rica e 
Artfstica") (Fonte: Lisboa interactiva (http://lxi2.cm-lisboa.pUixi/) 
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3. SERVIDAO ADMINISTRATIVA 

A Caza das Vellas Loreto, na Rua do Loreto, 53, integra a Lisboa Pombalina, classificada como conjunto 

de interesse publico (CIP) pela Portaria n.0 740-DV/2012, publicada no DR, 2.8 serie, n.0 248 (suplemento), 

de 24 de dezembro, que abrange dezenas de quarteiroes de tra((ado pombalino praticamente fntegro, de 

malha ortogonal. (Fig. 2 e 3). 
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Q -Localiza((ao da Casa das Vellas Loreto 

- Monumentos nacionais 

Fig. 2- lisboa Pombalina - Planta com a delimitac;:ao e a Fig. 3 - geo.patrim6niocultural.pt. 

ZGP. 
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4. INSTRUMENTOS DE GEST AO TERRITORIAL EM VIGOR 

PDM 2012 (Fig . 4) 
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Fig. 4 -Pianta de Ordenamento do Territ6rio I Requalificayao do Espaco Urbano e respectiva legenda (Qualificayao do 
Espaco Urbano: Espaco Central e Residencial Consolidado- Trar;;ado Urbano B. UOPG 07- Centro Hist6rico), 
PDM (agosto/2012), CML. 
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lnventario Municipal do Patrim6nio (Carta Municipal do Patrim6nio Edificado e Paisagistico I Carta 

Municipal do Patrim6nio): 15.57- Casa das Velas Loreto I Rua do Loreto, 53-55, sujeito ao disposto nos 

artigos 27.0 a 30.0 do Regulamento do PDM de Lisboa. 

Nivel Arqueol6gico II - projetos que impliquem remeximento de subsolo sujeitos a apreciac;:ao do 6rgao 

competente da administrac;:ao central. 

Servidoes Administrativas e Restric;:oes de Utilidade Publica: lm6vel de Interesse Publico (Baixa 

Pombalina). 

«MUNICIPIO DE LISBOA 

Aviso n.0 11622/2012 

SUBSEC<;AOI 

Bens culturais im6veis de interesse arquitet6nico, hist6rico e paisagistico da Carta Municipal do Patrim6nio 

DIVISAO 

I lm6veis e conjuntos arquitet6nicos da Carta Municipal do Patrim6nio 

Artigo 27.0 
- Princfpios orientadores 1 -As intervenc;:oes em im6veis da Carta Municipal do Patrim6nio 

devem respeitar as suas caracteristicas e ter presente as possibilidades de fruic;:ao pela comunidade, num 

processo de continua adaptac;:ao. 2 - As intervenc;:oes em conjuntos arquitet6nicos da Carta Municipal do 

Patrim6nio devem respeitar quer a morfologia e as estruturas urbanas na sua interligac;:ao com o territ6rio 

envolvente, quer as caracteristlcas arquitet6nicas substanciais dos im6veis que contribuem para a 

continuidade urbana, incluindo a morfologia, a volumetria, a altura das fachadas, o cromatismo e as 

revestimentos. 3 - Deve ser privilegiada a conservac;:ao do edificado para a preservac;:ao da identidade 

cultural e hist6rica da cldade, assente numa l6gica de conservac;:ao nao apenas de bens isolados da Carta 

Municipal do Patrim6nio, mas tambem dos edificios de acompanhamento que com eles compoem uma 

unidade urbana. 4 - A intervenc;:ao em bens da Carta Municipal do Patrim6nio deve respeitar o criteria da 

autenticidade, no reconhecimento de cada epoca de construc;:ao. 5 - Os objetivos de conservac;:ao e 

valorizac;:ao a Iongo prazo e o criteria de autenticidade previstos nesta secc;:ao para as intervenc;:oes em 

im6veis e conjuntos da Carta Municipal do Patrim6nio abrangem quer o exterior, quer os seus espac;:os 

interiores, tanto em areas comuns, como em areas privadas. 6 - A adaptac;:ao a novas funcionalidades 

devera ter em conta o significado hist6rico do im6vel ou do conjunto, o estudo estrutural do edificado, a 

compatibilizac;:ao de materials e a utilizac;:ao de uma linguagem arquitet6nica que promova a harmonizac;:ao 
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com a envolvente. 7 - 0 restauro de elementos patrimoniais deve basear -se no respeito pelas estruturas 

preexistentes e ter por objetivo a sua conservacao a Iongo prazo. 8 - 0 conceito de Superffcie Vegetal 

Ponderada e o respetivo regime constantes do presente PDML nao se aplicam aos logradouros dos bens 

im6veis classificados ou em vias de classificacao como tal. Diario da Republica, 2.8 serie- N.0 168- 30 

de agosto de 2012 30283 

Artigo 28.0
- Obras de conservacao, alteracao e ampliacao 1 - Em bens im6veis da Carta Municipal do 

Patnm6nio sao admitidas obras de conservacao e, ainda, obras de alteracao e de ampliacao sujeitas a 

uma das seguintes condicoes: a) Para reposicao das caracterfsticas e coerencia arquitet6nica ou 

urbanfstica do im6vel ou do conjunto, justificadas por estudos tecnicos adequados baseados em 

documentos id6neos; b) Para adaptacao do im6vel ou do conjunto a novo uso ou a novas exigencias legals 

relativas ao uso existente, adequada as caracterfsticas substanciais e valores autenticos do passado do 

im6vel ou do conjunto; c) Para melhoria do desempenho estrutural e funcional dos im6veis, sem prejufzo 

das suas caracteristicas substanciais e valores autenticos do passado; d) Para ampliacao, quando nao seja 

prejudicada a identidade do ediffcio e sejam salvaguardados os valores patrimoniais do im6vel ou do 

conJunto e a ampliacao seja admissfvel nos termos do presente Regulamento. 2 - Nas situacoes em que 

as operacoes de restauro e reabilitacao dos bens im6veis da Carta Municipal do Patrim6nio, face ao 

previsto no numero anterior, nao permitam atingir a media da altura das fachadas, e atribufdo ao respetivo 

proprietario urn credito de construcao, nos termos do artigo 84.0 do presente Regu lamento, correspondente 

a diferenca entre a superffcie de pavimento efetivamente admitida e a que resultaria da aplicacao daquele 

parametro. 

Artigo 29.0 
- Obras de demolicao 1 - Em bens im6veis da Carta Municipal do Patrim6nio apenas sao 

admitidas obras de demolicao, total ou parcial, numa das seguintes condicoes: a) Em situacoes de ru fna 

iminente, atestada por vistoria municipal; b) Quando o ediffcio nao seja passrvel de recuperacao e ou 

reabilitacao em razao de incapacidade estrutural, atestada por vistoria municipal; c) Para valorizacao do 

im6vel ou do conjunto em que se insere, atraves da supressao de partes sem valor arquitet6nico e 

hist6rico; d) Quando as obras de demolicao forem consideradas de relevante interesse urbanfstico em 

plano de urbanizayao ou de pormenor ou em unidade de execucao. 2 - Se a demolicao do edificio se 

fundamentar numa das situacoes previstas nas alfneas a) e b) do numero anterior e obrigat6ria a 

manutencao da volumetria preexistente e da fachada principal. 3 - Quando a demolicao do ed ificio se 

fundamente numa das situacoes previstas nas alfneas a) e b) do n.0 1 do presente artigo e tenha existido 

deterioracao dolosa da edificacao pelo proprietario, ou por terceiro, ou violacao grave do dever de 

conservayao, comprovada no ambito de processo contraordenacional instaurado e conclufdo nos termos 
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da lei, e obrigat6ria a reconstruc;ao integral ou parcial do edificio preexistente. 4 - Em situac;oes de 

demolic;ao parcial e de demolic;ao total para reconstruc;ao, quando se considerar que na fachada ou no 

interior do ediffcio existem elementos decorativos que importa salvaguardar, tais como cantarias, portas, 

serralharias, azulejaria e outros elementos decorativos, deve ser prevista a sua reintegrac;ao e ou a 

adequada conservac;ao par entidade competente. 

Artigo 30.0 
- Usos nos im6veis e conjuntos arquitet6nicos da Carta Municipal do Patrim6nio e admitida a 

mudanc;a de usa desde que nao comprometa a manutenc;ao das respetivas caracteristicas urbanas e 

paisaglsticas, hist6ricas, construtivas, arquitet6nicas e decorativas.2 

Artigo 33.0 
- Nas areas de Nivel Arqueol6gico II , deve privilegiar-se uma metodolog ia de intervenc;ao 

arqueol6gica previa onde os projetos de operac;oes urbanisticas que impliquem qualquer impacto ao nlvel 

do subsolo sao acompanhados, obrigatoriamente, de plano de trabalhos aprovado pelo 6rgao competente 

da administrac;ao central, o qual deve contemplar a avaliac;ao de impactos ao nivel do subsolo, 

descrevendo e fundamentando as ac;:oes e medidas a adotar para assegurar a identificayao, preservac;:ao e 

ou registo de valores arqueol6gicos cuja existencia seja conhecida ou considerada provavel.» 

5. LOCALIZACAO E ENQUADRAMENTO SOCIO-URBANiSTICO 

A loja da Caza das Vellas Loreto esta sediada em Lisboa, no n.0 53 da Rua do Loreto, freguesia da 

Miseric6rdia, situando-se entre o Largo do Calhariz e a Prac;a Lufs de Camoes, em posic;ao fronteira ao 

Bairro Alto (Fig. 5). A oficina funciona no logradouro do predio que e ocupado quase na totalidade com uma 

construc;ao de 2 pisos (os espac;os de armazenamento e os vestiarios foram remetidos para o piso 

superior). 0 sector administrative e as salas de trabalho para decorac;ao artistica das velas localizam-se no 

1.0 andar do mesmo ediffcio que tern comunicac;ao directa como logradouro atraves de escada exterior. 

0 sitio escolhido para instalar o estabelecimento revela-se estrategico face ao desenvolvimento que a 

cidade tinha a data da inaugurac;ao da loja, no seculo XVIII. A Rua Nova do Loreto iniciava-se junto as 

Portas de Santa Catarina - uma das entradas mais importantes da cidade - que sucediam ao Largo do 

Loreto situado intramuros (actual Largo do Chiado). Foi a partir delas que se iniciou o processo de 

expansao da cidade de Lisboa para ocidente. Atestando a importancia deste local, mantem-se ainda a 

lgreja do Loreto, desde sempre implantada fora do perfmetro muralhado. A Rua do Loreto sucede o Largo 

do Calhariz, depois a Calc;:ada do Cambro e de seguida da Rua do Poc;o dos Negros; em conjunto, estas 
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vias percorrem o trac;:ado da velha Estrada de Santos que estabelecia a ligac;:ao entre a parte alta da cidade 

muralhada e a margem do rio Tejo junto ao desaparecido Convento da Esperanc;:a, que se situava a 

poente. Este eixo viario deu estrutura a expansao da urbe a partir do seculo XVI - primeiro, com a 

construc;:ao da Vila Nova de Andrade que urbanizou toda a encosta que desce para sui, corytrgua a Cerca 

Fernandina pelo lado poente, acompanhando a Estrada Cata-que-Faras ate ao pequeno aglomerado que 

ja entao existia junto ao rio perto do postigo do Duque de Braganc;:a; mais tarde, expandindo-se para o 

Bairro Alto de Sao Roque; depois, prolongando-se para Santos; e mais tarde para a Lapa. 

As Portas de Santa Cataria concorria tambem a Estrada dos Moinhos de Vento ou da Cotovia que provinha 

de norte (actuais Ruas da Miseric6rdia, de Sao Pedro de Alcantara, D. Pedro V e da Escola Politecnica), 

acompanhando o desenvolvimento de uma linha de festo; esta estrada ligava a encruzilhada que hoje e 

denominada Largo do Rato, a qual aflufam caminhos oriundos de varias proveniencias. Estes terrenos 

comec;:aram a ser urbanizados no tempo do Marques de Pombal (Fig. 6). 

5 .. . ~ 
I 

I 

* Caza das Vellas Loreto 

···.•.. Estrada de Santos (Rua do Loreto I Largo do Calhariz I Calyada do Combro I Rua do Poyo dos Negros) 
'..... Estrada para Cata-que Fan~s (Rua do Alecrim) 

Estrada para os Moinhos de Vento ou da Cotovia (Rua da Miseric6rdia I Rua de Sao Pedro de Alcantara I Rua D. Pedro V I Rua 
da Escola Politecnica) 

1 Rua Nova do Loreto 
2 Largo do Calhariz 
3 Praya Luis de Camoes 
4 Portas de Santa Catarina 
5 lgreja do Loreto 

Fig. 5- Localizacao da loja Caza das Vellas Loreto (Fonte: Lisboa interactiva (http://lxi2.cm-lisboa.ptllxi/) 

2 Plano Diretor Municipal foi publicada no Diario da Republica, 2.• serle- N.• 168 de 30 de agosto de 2012, II aviso 
n.0 11622/2012 (932 KB). tendo entrado em vigor no dfa 31 de agosto de 2012,1n http:llwww.cm-

~lis~b~o~a.=pV=v=iv=e=d=urn==an=ism==o=ro=la=n=e=am==en=t=~=u=rn=a=no=/p=l=an=~==ir=e=to=~=m=u=ni=ci=pa=l~. -----------------------------------~&) 
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Fig. 6 - Planta Topographica de Lisboa (1780) (Fonte: Lisboa interactiva (htto://lxi2.cm-lisboa.ptl1xi!) 

Fig. 7 - lmplantacao dos palacios no Bairro Alto (Fonte. Bainu Alto, Tipologias e Modos Arquitect6nicos) 

----------------------~~ 
Palacio Nacional da Ajuda, 1349-021 Usboa, Portugal I Tel.: +351 21 363 16171 www.patrimoniocultural.pt dgpc@dgpc.pt 

Pag. 12 deso 



REPUBLICA 
PORTUGUESA 
CULTURA 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
t::t"•::<~l:•l.uL"d d...1 Pnll"'tr"''1!1 c-Chllilt!t 

Departamento dos Bens Culturais 

Divisao do Palrim6nio lm6vel, M6vel e !material 

Desde o seculo XVI, o Bairro Alto foi procurado pela aristocracia e burguesia, para af construfrem as suas 

casas e gerirem os seus neg6cios- assim o atestam o elevado numero de palacios que nele se conseNam 

(Fig. 7), apesar do declfnio e abandono a que este local foi votado logo a seguir ao terramoto de 1755. 

Um dos exemplos mais degradantes no bairro, resultantes deste cataclismo, eram os escombros do 

palacio setecentista dos Marqueses de Marialva, situados mesmo em frente as Portas de Santa Catarina, 

depreciativamente designados por "casebres do Loreto". Permaneceram no local cerca de 100 anos, dando 

abrigo a gente humilde. 

As Portas de Santa Catarina foram eliminadas a seguir ao terramoto e a requalificayao deste espayo 

urbana implicou a demoliyao dos escombros do palacio para no seu Iugar ser criada, em 1859, a Praya 

Luis de Camoes. A formayao desta praya eliminou a parte inicial da Rua Nova do Loreto, diminuindo assim 

a sua extensao. 

No seculo XIX, embora habitada por uma populayao diferente, esta zona da cidade continuava a ser muito 

movimentada e procurada pela gente da cultura nela vindo a surgir varias casas de espectaculo e a fixar-se 

a redacyao de varios jornais. 0 eixo Rua do Loreto-Calyada do Cambro continuava a unir as novas zonas 

urbanizadas - onde se ia fixando a classe alta da sociedade - ao nucleo mais antigo da urbe, entroncando 

na r6tula que permanecera no Iugar das antigas Portas de Santa Catarina, onde afluia tambem o caminho 

proveniente do Largo do Rato. 

Fig. 8- Edificio onde se encontra instalada a loja Casa das Vellas Loreto (Fonte: Google maps) 
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Neste pequeno troyo da Rua do Loreto, para ah3m da loja Casa das Vellas Loreto encontram-se ainda a 

funcionar a Farmacia Barreto, inaugurada em 1876 (Figs. 9 e 10), eo Cinema Ideal, o mais antigo cinema 

de Lisboa, inaugurado em 19043 (Figs. 11 e 12). No Largo do Calhariz permanece ainda a Tabacaria 

Martins, inaugurada em 1872 (Figs. 13, 14 e 15). 

Figs. 9 e 10- Fachada principal e interior da Farmacia Barreto 
(Fonte: Lojas com Hist6ria http:/lwww.lojascomhistoria.pt/lojaslfannacia-barreto) 

Figs.11 e 12 - Cinema Ideal (Fonte: Europa Cinemas 
https:/lwww.gooale.ptlsearch?g=cinema+ideal&espv=2&biw=1920&bjh=955&source=lnm.s&tbm=isch&sa=X&ved=OahUKEwilw8Cky4 

zPAhUHyRQKHY gCuMQ AUIBvaC#imgrc=p03AJmeOXaocTM%3Al 

3 lnforma~ao retirada do sltlo oficial do cinema, visto em 13.09.16, in http://www.cinemaideal.ptD. 
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Figs. 13, 14 e 15-Tabacaria Martins (Fonte: Lojas com Hist6na http://www.lojascomhistoria.pt/lojas/tabacaria-martins) 

5.1. CASA DAS VELLAS LORETO - BREVE MEMORIA HISTORICA 

Fig. 16- Fachada principal da Casa das Vellas Loreto (Fonte: Yelp https:/lwww.yelp.pt/biz photos/casa-das-velas
loreto-lisboa?select=Zm4R7BE7jre4niN1WR20tA) 
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A Fabrica de cera, Oficina de Cerieiro ou Caza de Vellas do Loreto, como era conhecida a loja, abriu portas 

a 14 de Julho de 1789 (no mesmo dia em que em Paris era tomada a Bastilha)- Reinava D. Maria I - num 

ediflcio reconstruido ap6s o terramoto de 1755, com o "objective de fabricar velas de igreja, de ilumina9ao, 

cirios, archotes e brandoes, para cortejos, process6es, palacios e casas particulares". 

0 proprietario da loja, Domingos de Saa Pereira de Mello (1765-1851)- oriundo de Chaves- "aprendera 

em Fran9a a arte de fazer velas de sebo e cera de abelhas"4
. Foi desse pais que o fundador trouxe, para 

Lisboa, a inovadora arte de fabricar velas com cera de abelhas com que viria a ter o monop61io da industria 

cereira em Lisboa. 

"Nesta epoca sao tres os principais sistemas de ilumina9ao: a candeia de azeite, a vela de sebo de 

carneiro e a vela de cera. Esta tern decisivas vantagens sobre as duas primeiras, porque higienica e 

estetica. Mas o uso desta, ate o aparecimento da empresa do Loreto, e proibitivo em Portugal porque a 

industria que existia antes, domestica, limita-se a fazer algumas dezenas por dia, a alto pre9o, sem 

qualquer visao quanto ao volume de neg6cio; e o resultado era ser a ilumina9ao com velas de cera uso a 

que poucos se podem permitir, afora a lgreja, a isso obriga pelo seu ritual imperativo"5
. 

Com a Revolu9ao Industrial surgiram as primeiras maquinas de produ9ao de velas de parafina, que por 

serem mais limpas, brilhantes, sem odor e mais baratas tornaram-se acesslveis, em pouco tempo, a todas 

as classes sociais. 

Esta empresa primou desde o micio por uma nova polftica de neg6cio, com base na ado9ao de novos e 

modernos processes de fabrico que permitiam a produ9ao de grandes quantidades de velas de qualidade a 

pre9os que possibilitavam o alcance do publico em geral. 

0 neg6cio consistia numa loja de venda ao publico que ocupava "tres largas portas do ediflcio" (Fig. 17), 

"por detras dela existe uma fabrica de cera que a alimenta, na venda a retalho e na venda por grosso"6
. 0 

mobiliario da loja, em madeira de teca e mogno, foi executado por urn artista frances. 

4 
Ibidem. 

5 
Ibidem, p. 118 

6 OLIVEIRA, Marise, Historia das Empresas, 1.0 Volume, Nova N6rdlca I Tempo I Promopresse, Lisboa. 1988, p.117. 
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Fig. 17 - Fatura de 9 de Junho 1854 da casa/fabrica de velas (lnventario do patrim6nio m6vel integrado, Dezembro 
2019) 

<<A noite, par falta de iluminac;ao, a cidade dormia nas trevas e os habitantes apenas saiam em grupos, 

armadas e com archotes acesos ... >/, situac;ao que, em 1780, se tinha alterado nalgumas locais, par curta 

periodo de tempo, grac;as aos esforc;os empreendidos pelo lntendente Diogo Pina Manique para assegurar 

a iluminac;ao nas ruas. Porem, como era pratica habitual na iluminac;ao nocturna dos espac;os publicos, e 

antecedendo o advento da iluminac;ao a gas, competia aos privados o fornecimento de materia prima. A 

Caza das Vellas Loreto foi , par isso, obrigada "como parece que consta de um alvara regia passado em 

1830, «a colocar duas tochas, a noite, a porta da loja, nos meses de Dezembro a Janeiro, para ajudar a 

iluminac;ao da rua, evitando que malandrins pouco dignos assaltem as pessoas que recolhem as suas 

casas e se metam com as donzelas.»"8 Dais aneis de bronze foram chumbados a parede, de cada !ado da 

porta principal, para suster tochas de 100 arrateis (46 kg). Em 1974, quando foram realizadas obras no 

estabelecimento, foi instalada uma tocha artificial, em memoria desse alvara. 

A singularidade e inovac;ao apresentadas no modo de fazer velas proporcionaram-lhe urn Iugar de 

prefer~ncia e destaque na sociedade da epoca, e consequentemente na iluminac;ao das sumptuosas festas 

que tinham Iugar na corte, nos palacios e nas casas de espetaculos da capital. 

Durante a curta perman~ncia do general Junot na capital portuguesa no decurso da primeira invasao 

francesa (1807-1808) houve uma festa grandiosa no teatro de Sao Carlos sendo entao "mandadas 

7 SUCENA, Eduardo, SANTANA, Francisco, l/uminar;l1o Publica - Dicionario da Hist6ria de Llsboa, Lisboa, 1994, p. 457; 
8 Ibidem p. 119 
-----------------------------~D 
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substituir as velas de sebo por velas de cera, mandadas fabricar na fabrica do Loreto. «E delas ha tal 

profusao que a claridade e imensa, e maior do que a que habitualmente ilumina o teatro»"9
. 

Ja em 1820, aquando da inaugura9ao do banco de Lisboa, D. Joao VI "ordena que os festejos sejam 

iluminados em tochas de cera virgem que, naturalmente, sao compradas na casa da Rua Nova do 

Loreto"10
. 

Tambem no reinado de Dom Miguel esta loja foi escolhida para o fornecimento oficial de velas para 

iluminayao de palacios, saloes e organismos publicos e, em 1845, foi escolhida para produzir as velas 

vermelhas que decoraram a salado Teatro Sao Carlos, onde Liszt deu um concerto de piano. 

A implementayao do sistema de iluminayao a gas, em 1848, como alternativa mais econ6mica, conduziu a 

grandes alterayoes no modo de vida da popula9ao e a moderniza9ao da cidade e da noite (Fig. 18). 0 

Chiado foi a primeira zona a ser iluminada o que "fomentou o aumento dos frequentadores de teatros, de 

soirees e de passeios noturnos"11
. Para o proprietario da Caza Vellas Loreto iniciou um perfodo negro. 

Fig. 18- Acendedor de lampioes a gas, seculo XIX (Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa) 

A loja que se orgulhava de ver formar, a porta, filas de cocheiros prontos a fazer os carregamentos de 

velas compradas pelas senhoras, viu-se obrigada a reduzir as suas instalayoes para metade e a recorrer a 

ceras mais baratas, de origem mineral e vegetal. 

0 fundador da industria das velas de cera deixaria a atividade em 1851 sucedendo-lhe o seu sobrinho, 

vindo do Brasil, Ant6nio Jose de Saa Pereira Teixeira de Mello (1815-1904}, que conseguiu dinamizar a 

empresa. "E de tal modo a desenvolve que o neg6cio das velas primitivas atinge maior nivel, tirando a 

9 
Ibidem, p. 119 

10 
Ibidem, p. 119 

11 http://maislisboa.fcsh.unl.pt/luz-na-noite-lisboeta/ 
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famflia, antepassada da actual, «pingues proveitos em cruzados e mil n3is», com os fornecimentos para o 

Brasil, II has e Africa» 12
• 

A abolivao da pena de morte para crimes politicos, em 1862, tera levado a populayao, regozijada com a 

decisao da Corte, a encomendar velas e archotes para oferecer a Nessa Senhora, ao ponte de esgotar a 

produ9ao e provocar, durante oito meses, a formavao de filas de carruagens a porta da loja. 

Com base na qualidade da produvao e na fortuna pessoal do proprietario, a loja conseguiu expor os seus 

produtos ah~m-fronteiras recolhendo uma medalha de cobre na exposi9ao de Paris (1867) e outras duas na 

Exposi9ao lnternacional em Filadelfia (1876) (Fig. 19). 

Fig. 19- Medal has de participa<;§o atribuidas a Casa das Vellas Loreto; a da esquerda na Exposir;;ao lnternacional de 
Filadelfia, em 1876. 

Em 1878, deu-se nova revoluvao na iluminavao publica com a introdu9ao da electricidade sendo mais uma 

vez no Chiado que se vai experimentar em primeiro Iugar esta inovavao. Contudo, gra9as a boa 

administravao, o neg6cio vive uma nova fase de ascensao. A Caza Vellas Loreto e conhecida em toda a 

cidade. 

Em 1904, morre o segundo proprietario sem deixar descendentes directos; toma, entao, a direvao do 

neg6cio Jose de Sa Pereira de Mello (1853-1931), urn sobrinho que tera sido, em 1871, chamado para 

ajudar o t io no neg6cio da casa. 

"E por esta altura( ... ) que se desenvolvem em velas de core surgem pela primeira vez as velas pintadas a 
mao pelas mulheres dos cerieiros da casa" . 

12 
lde_m_, o_u_VE_I_RA_, M_a_r_ise_._H_is_t6_n_·a_d_as_E_m_p_re_s_a_s,_p_. _12_3_. -------------------- -t\ Q 
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A vulgarizac;ao da iluminac;ao electrica a prec;os mais acessfveis (com a fusao das Companhias de Gas e 

Electricidade de Lisboa em 1891), a aprovac;ao da Lei da Separac;ao do Estado das lgrejas (decreta de 

20.04.1911) e a instabilidade polftica do pais concorrem para a diminuic;ao da procura dos produtos 

produzidos na fabrica do Loreto que assim sofre uma descida acentuada no seu rendimento, chegando o 

seu proprietario a admitir a possibilidade da sua extinc;ao. 

Em 1910, porem, e constitufda uma sociedade par quotas, cujos s6cios sao Jose de Sa Pereira, Manuel 

Domingos e Alvaro Lapa. 

«Com a I Guerra Mundial, comec;ou para a loja um interessante ramo de neg6cio ate hoje: as figuras de 

cera ou milagres, destinados a pagar promessas, representando diversas partes do corpo ou mesmo 

chaves de casa.» 13 Contudo, e neste perfodo que, devido a escassez de materia-prima e a falta de 

dinheiro, a casa volta a sofrer um reves no neg6cio laborando em plena, apenas, par ocasiao das 

solenidades religiosas. 

As aparic;oes de Fatima abrem uma nova oportunidade de neg6cio para a empresa. 

Em 1931 , morre o terceiro proprietario sucedendo-lhe o seu filho Luiz de Sa Pereira (1893-1971), ja s6cio 

da firma. 

Durante a II Guerra Mundial , Portugal, que manteve a neutralidade, transformou-se num oasis de paz e 

porto de abrigo para estrangeiros endinheirados. 0 pars tornou-se num local seguro onde se continuaram a 

fazer festas, inaugurac;oes e comemorac;oes oficiais, nomeadamente a comemorac;ao dos centenaries da 

Fundac;ao de Portugal (1140) e da sua Restaurac;ao (1640). «A firma esta representada com as velas 

decorativas e e convidada a participar em varias sessoes solenes e banquetes (Fig. 14) ( ... ), o mais 

importante dos quais tem Iugar no pavilhao principal da Exposic;ao do Mundo Portugues. Como 

complemento de algumas das exposic;oes; e integrado no conjunto geral das festas, celebra-se o 

Congresso do Mundo Portugues, e Ia esta a centenaria casa, representada, nesta ocasiao, pelo filho dos 

proprietaries, um jovem de 20 anos no meio de respeitaveis anciaos. 

E nesta data de 1940, em que a casa completa 151 anos de existencia, que com grande solenidade lhe e 
concedida par sua excelencia o Presidente da Republica o diploma de Casa Centenaria (Fig . 15) ( ... ) 

"Neste ana confirma-se, ap6s seculo e meio de existencia, a legalidade da empresa atraves de Iongo e 

moroso processo administrative e obrigat6rias inspec;oes e vistorias par parte dos servic;os oficiais do 

Estado. E-lhe concedido o Alvara 29.066 ( ... ).»14 (Fig . 20). 

13

1de_m_·-----------------------------------------------------------------------1\(! 
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DIRECCAO GERAL DA INDuSTRIA 
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Fig. 20 - Alvara da empresa, in OLIVEIRA, Marise, Hist6ria das Empresas 

Durante as decadas de 60 e 70 os proprietaries, que continuam a viajar pela Europa em busca de 

novidades na area da produ«;:ao de velas, surgem com novas equipamentos fabris, que introduzem novas 

tecnicas de produ«;:ao e decora«;:ao das velas e proporcionam o aumento da produ«;:ao a custos mais 

reduzidos. 

0 neg6cio esta saudavel. A fachada da loja e modernizada, «0 interior do estabelecimento ( ... ), de 

madeira muito preciosa, nao e alterado por se considerar uma relfquia, com seculo e meio de existemcia; 

apenas e alindado (Figs. 21 a 24). 

0 rel6gio sufyo do seculo XIX, de Chaud Fond, e alva de uma beneficia«;:ao cuidada, s6 nao tendo sido 

possfvel repor alguns vidros das vitrinas partidas por outros iguais, porque ja nao se fazem vidros a mao 

(Fig. 25). 

A zona fabril , a retaguarda do estabelecimento, nao sofre qualquer alterayao, par ter sido amplamente 

dimensionada, dentro dos condicionamentos impastos pelo local - no centro de Lisboa» 15
. 

14 
Idem, OLIVEIRA, Marise, Hlst6ria das Empresas, p. 135. 

'
5 ldem,OLIVEIRA, Marise, Hist6ria das Empresas, p. 137. 

----------------------------A~ 
Palacio Nacional da Ajuda, 1349-021 Llsboa, Portugal I Tel. : +351 21 36316 171 www.patrimoniocultural.pt dgpc@dgpc.pt 

Pag. 21 de 60 



CUlTURA 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
l"i'rwo;:zt:•loturl d.'"l i>rJit".trlr:. cC1111uro 

Departamento dos Bens Culturais 

Divfsl!o do Patrim6nio lm6vel, M6vel e !material 

Figs. 21 e 22 - Fachada principal e pormenor da mantra da Casa das Vellas do Loreto, em 22.09.16 (Fotos E. Serol) 

Figs.23 e 24- Fachada principal da loja e pormenor da mantra Casa das Vellas do Loreto, em 22.09.16 (Fotos E.Serol) 
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Fig . 25 - Interior da loja (Fonte: www.google.pt, em 19.09.16) 

Entre 1971 e 1972 morreram os dais s6cios gerentes, ficando a sociedade entregue ao seu filho. Em 1973, 

a quinta gerayao da mesma familia constitufda par pessoas "cultas, de elevado nfvel social e intelectual, e 

muito conhecedoras do que se passa no estrangeiro, em materia de velas de cera e nao s6"16
, constitui 

uma nova sociedade entre o filho, a mulher e dais filhos maiores. 

A famflia continua nas suas viagens pelo estrangeiro em busca de novidades. «Fazem-se obras de 

remodelayao interna e ampliam-se as zonas fabris e de decorayao. A area e substancialmente aumentada, 

a custa de uma nova construyao, nao obstante tratar-se sempre de uma pequena empresa de pouco mais 

de uma dezena de empregados e nao se desejar que seja maior. ( ... ) 0 futuro da empresa esta nas vel as 

decorativas, de iluminayao especiais, e na comercializayao de artigos religiosos e de oferta, pugnando-se 

sempre pela boa qualidade. ( .. . )Sao adquiridas ferramentas especiais e moldes de materiais modernos. E 
admitido mais pessoal, ao que se lhe da a devida formayao. 0 sector artfstico e desenvolvido. Varias 

raparigas sao ensinadas ( ... ) mas algumas desistem por falta de paci~ncia, habilidade e gosto artfstico 

pessoal ( ... ) Fomenta-se a iniciativa pr6pria e cada qual apresenta as suas ideias de velas novas que 

depois sao apreciadas por varias pessoas, antes de serem lan<;adas no mercado e produzidas em 

pequena serie. 

lndependentemente desta produ<;ao ha constantemente que atender caprichos e exigemcias de clientes; 

nao e invulgar pedirem velas com motives adequados a cortinas, tape<;arias , azulejos ou loiya. 

1

" lde_m_,o_L_IV_E_I_RA_._M_a_ri_se_._H_is_t6_ri_a_da_s_E_m_p_re_s_as_._P_· 1_4_1_. ---------------------'-{{) 
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Confirma-se o velho nome, criando-se a marca «Loreto» (Fig. 26) ( ... ), procedendo-se ao seu registo 

oficial. Ap6s tres anos de formalidades e inquerito publico e-lhe concedida pelos servic;:os oficiais a 

concessao n.0 197.572 da classe 4. 8
• Consagra-se, portanto, um nome secular.»17

. 

A revoluc;ao de 197 4 vern provocar nova instabilidade polftica e econ6mica no pais. 0 neg6cio das vel as 

ressente-se da situac;:ao conseguindo, contudo, recuperar desses anos dificeis grac;:as ao aumento do 

poder de compra da populac;ao em geral e a qualidade e exclusividade dos seus produtos. 

Em 1982, durante a visita de sua Santidade o Papa Joao Paulo II a Portugal, foi celebrada uma missa no 

alto do Parque Eduardo VII , contribuindo a casa com um cfrio de 3 m de altura, muito apreciado pelos 

responsaveis da lgreja, a que e atribufdo um Iugar na Se Patriarca! de Usboa (Fig. 27). 

Na decada de 80 a empresa adquire um novo equipamento produtivo, uma prensa de alta capacidade de 

produc;ao de velas decorativas e material inforrnatico. "Caminha-se para a normalizac;:ao e diminui-se o 

numero de tipos de velas, com vista a uma reduc;ao de prec;o de custo"18
. 

A Casa das Vellas Loreto mantem em funcionamento um neg6cio de produc;ao artesanal de velas de 

qualidade, na Rua do Loreto, no Iugar onde tudo comec;ou no ana de 1789 pela mao de Domingos de Saa 

de Mello, o primeiro elemento das cinco gerac;oes de mestres cerieiros da Caza das Vellas Loreto. 

--.__ --
Fig. 26- Sfmbolo da marca registada, in OLIVEIRA, Marise, 

Hist6ria das Empresas 
Fig. 27- Cirio Papal, in OLIVEIRA, Marise, Hist6ria das 

Empresas 

11 1dem, ibidem, p. 143. 
18 Ibidem p. 145 
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