


A TECELAGEM ARTESANAL NA FREGUESIA DE ALMALAGUEZ * 

ELEMENTOS PARA A SUA CARACTERIZA<;AO ETNOGRAFICA 

E S6CIO-ECON6MICA ** 

RESUMO 

Neste artigo e analisado urn exemplo de «artesanato residual» que con
seguiu sobreviver a moderna tecnologia industrial. Trata-se da tecelagem manual, 
cuja presen~a na freguesia de Almalaguez so pode ser explicada por determinada 

* AMERICO CosTA, no Diccionario Chorographico de Portugal Continental e Insular, 
t. I, I.,isboa, 1929, p. 736, cita tres grafias possiveis: Almalaguez, Almelaguez e Almalagues. 
Na redac~iio deste trabalho optamos pela referida em primeiro Iugar. 

,... No ano lectivo de 1975/76 escolhemos para trabalho de campo da disciplina 
de «Geografia Industrial» o tema Do artesanato a industria da tecelagem, tendo como suporte 
geografico a regiiio de Coimbra. 0 interesse que se nos revelou ter o artesanato da tecela
gem em Almalaguez fez nascer em n6s o desejo de nos debrucarmos mais atentamente 
sobre ele. 

Depois de vencida a natural reserva, quer de artesas, quer de outros elementos das 
comunidades locais, foi possivel levar a cabo uma recolha de elementos necessaries a com
preensiio, minimamente satisfat6ria, · deste mester e dos moldes em que e praticado. 

Nalguns· trechos, o trabalho afigurar-se-a, porventura, demasiado descritivo, com 
multiples pormenores sobre as tecnicas e OS instrumentos utilizados. Pareceu-nos uti!, 
apesa.r de tudo, referir estes aspectos, que ajudam a fazer uma ideia mais precisa do sector 
de actividade aqui estudado: nesta linha de pensamento, niio nos preocuparam problemas 
de «fronteiras» cientificas (as vezes, tao dificeis de definir) entre Geografia Humana e Etno
grafia. 

As artesiis em especial, bern como a elementos das comunidades locais, incluindo o 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, e aos industriais da area, manifestamos o nosso reco
nhecimento pelo modo como se prestaram a facilitar o nosso trabalho. 

Pelo apoio tecnico que nos foi dado por Victor Torres e Fernando Coroado, ao dese-
nharem as figuras, manifestamos, de igual modo, o nosso reconhecimento. · 

Niio podemos esquecer o facto de o Sr. Professm Doutor Carlos Alberto Medeiros 
ter tido a amabilidade de ler este trabalho: as suas sugest5es foram-nos muito uteis e as 
suas palavr~s urn incentivo para tentarmos a sua divulga~o. 
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conjuntura geogrMica e econ6mica, a qual permitiu que aquela se adaptasse as 
transforma~oes que os usos e os meios impunham. 

E uma arte que, no entanto, vive numa situa~o incerta, pairando sobre ela 
a constante amea~ de extin~iio, apesar dos periodos de desafogo que tern conhe
cido. 0 envelhecimento das tecedeiras e as condi~oes s6cio-econ6micas das 
que exercem esta arte sao disso sintoma. 

Torna-se, assim, urgente que sejam tomadas medidas no sentido da sua valo
riza~o, sob pena da sua extincao ou degrada~ao. 

RESUME 

Dans cet article on analyse un type d'«artisanat residue!» qui a reussi a sur
vivre a Ia technologie industrielle moderne. II y est traite du tissage manuel, 
dont Ia presence dans le canton d'Almalaguez ne peut s'expliquer que par une 
conjoncture geographique et economique particuliere: celle-ci lui a permis de 
s'adapter aux transformations imposees par les usages et les moyens. Cette pro
fession subsiste, nearnrnoins, dans une situation incertaine, constamment menacee 
d'extinction malgre les periodes de repit qu'elle a connues. Le vieillissement 
des tisserandes et les conditions socio-economiques de celles qui pratiquent ce 
metier en sont un syrnptome. Aussi est-il urgent que soient prises des mesures 
qui tendent a sa valorisation, sous peine de le voir s'eteindre ou se degrader. 

SUMMARY 

The present article analyses a sample of «residual hanclicrafts» which 
succeded in sur.viving to modern industrial technology. We mean manual weaving, 
the presence of which in Almalaguez can only be explained in terms of the specific 
geographical and economic circunstances that allowed it to adapt to the trans
formations imposed on it by custom and the means available. 

It is, however, an art which survives under a constant threat of extinction, 
despite having known several periods when it flourished. The weavers are mostly 
old women, and the socio-economic conditions of those who practise this art are 
a symptom of it. It is therefore urgent that the necessary steps be taken to improve 
their situation and prevent their extinction or degradation. 

INTRODU<;A.O 

Embora historicamente o artesanato seja uma forma de produ~ao ante
rior a Revolu~ao Industrial, o certo 6 que ainda hoje coexiste com a industria, 
mesmo sob a forma pura, como sucede com o «artes~,n~,to rural». Este, 
no entanto, encontra-se em vias de extin~ao, dada a concorrencia que sofre 
por parte daquela, quando procurlcl, atender as exigencias do cons ume ordi
naria. 
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Nas sociedades industrializadas, aquela actividade constitui urn «artesa
nato residuall ou de arte», produzindo, em pequenas quantidades que nao 
formam series, obras de qualidade, destinadas a uma clientela exigente ou 
atraida pelo que ele irradia de popular. 

Entre este artesanato e a industria permanece, em muitos casas, uma 
vincula~ao , na medida em que aqw:~Je lhe fornece os modelos para a reprodu~ao 
em serie. 

No artesanato tambem podemos encontrar a repeti~ao duma obra atraves 
de numerosos· exemplares; no entanto, nunca se alcan~a em todos eles riga
rosa identidade, como acontece com a produ~ao industrial, pois sempre se 
detectam diferen~as as vezes pouco sensiveis, mas que irao ser as responsaveis 
pelas suas caracteristicas pr6prias e inconfundiveis. Poderao ser inclusiva
mente simbolos de embelezamento ou de pe~a unica. 

Para a industria, pelo contrario, seriam consideradas como um erro de 
fabrico. Os praticantes deste tipo de a!teEanato apresentam em . comum 
car2..cteristicas que os evidenciam entre os demais artesaos: e o am or a urn 
oficio que executam com desvelo, e a obediencia as tradi~i.'Ses, pelo que qual
quer progresso se faz exclusivamente de modo empirico e muito Iento. Assim 
e ao inves do que acontece ao openlrio na fabrica, <<nao sera o artesao na sua 
oficina esmagado pela tecnica, mas reinani como pessoa que e, no meio das 
coisas» 2. 

A curta distancia e para sui da cidade de Coimbra., na freguesia de Alma~ 
laguez e nalguns dos lugares que com poem as freguesias de Ceira e de Miranda 
do Corvo (fig. I), subsiste uma actividade de tccelagem praticada, em moldes 
puramente artesanais, por mulheres humildes, mas singularmente eximias 
numa arte que exprime bern a criatividade da popula~ao rural do nosso Pais; 

Uma interroga~ao se nos impoe quanto ao significado de presen~a desta 
actividade, praticada em moldes e com tecnicas m.edievais, nos nossos dias, 
quando Ionge ja vao OS inicios da Era Industrial e a inven~ao do tear meca~ 
nico 3. 

t A ele se alude no Dictionnaire de Ia Geographie (dir. PIERRE GEORGE), Paris, 1974, 
p. 24: « ... un artisanat residue!, assumant des activites tradicionnelles en voie de disparition 
(surtout a Ia campagne) ... ». 

2 .Jo.lio MANUEL CoRTEZ PINTO, 0 trabalhador e a empresa artesana. Comuni
ca9ii0, UCIDT, Coimbra, 1957, p. 10. 

3 Devemos ter presente o modo como se processa a industrializa9iio do nosso Pais 
(ver JOEL SERRAO e GABRIELA MARTINS, Antologia da industria portuguesa: do antigo regime 
ao capitalismo, Lisboa, 1978). No sector da tecelagem mantem-se a produ9iio domestica 
ate bastante tarde na maior parte dos distritos de Portugal. De notar e o facto de Joii.o 
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Naqueles lugares encontramos a tecedeira artesa isolada, ou de parceria 
com uma companheira, produzindo colchas, mantas, tapetes e outras obras, 
que serao, na maior parte dos casos, pe9as unicas, e utiliza.ndo para tal urn 
tear rudimentar, manual, instalado no seu domicilio. 

0 artesanato pode ainda coexistir com a industria sob a forma de produ-
91iO ligada directamente aquela I, fornecendo-lhe produtos especializados que, 
pela componente manual que suportam, ela nao esta interessada em integrar 
no seu fabrico. 

Por outro lado, o desenvolvimento da produc;ao industrial fez surgir 
actividades novas, ligadas a conserva9ao, repara9ao e assistencia, ap6s a sua 
venda, as quais constituem mais uma forma de artesanato. Assim, a ameac;a 
de extinc;ao que paira sobre o artesanato em geral, nao atinge, de modo signi
ficativo, este ultimo, ja que engloba actividades que tendem a acompanhar 
a produc;ao industrial. 

0 artesao consegue, nalguns casos, fazer do artesanato a sua actividade 
principal e, como tal, fonte essencial dos seus rendimentos; mas outros, pelo 
contrario, encontram nele apenas uma forma de contribuir para a melhoria 
daqueles. No entanto, e de entre os artesaos a tempo-pleno, os que prati
cam urn artesanato «residual» nao raro se veem nurna situac;ao econ6mica 
precaria, Iutando com a falta de organizac;ao devida ao seu isolacionismo, 
tanto no que respeita a obtenc;ao das materias-primas, como a produc;ao e 
venda da obra concluida, e caindo, por isso, nas malhas de intermediarios 
exploradores do seu labor. 

Limitaremos o nosso estudo ao «artesanato residual» da tecelagem, 
praticado na freguesia de Almalaguez. Nesta, a analise sera feita em apenas 
oito dos seus lugares (Almalaguez, Anagueis, Bera, Cestas, Outeiro de Bera, 
Portela do Gato, Monte de Bera e Torre de Bera), escolhidos tendo em aten
c;iio o grau de acessibilidade e o que este artesanato representa para a sua 
populac;ao ferninina. 

MARIA BAPTISTA, na Chorographia Moderna de Portugal, t. 3, Lisboa, 1875, p. 216, ao refe
rir-se a produr;iio textil no concelho de Coimbra, citar a existencia de 123 teares de linho 
e nao mencionar «fabricas», como faz para outras industrias. 

1 0 artesanato de «sous-traitance», segundo a designar;iio apresentada em Dic:tion
naire de Ia Geographie, ob. cit., p. 24. 
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FIG. I - Mapa de localiza9ii0 geral. 
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I - A ARTE DE TECELAGEM: BREVE RESENHA HIST6RICA 

Esp6Jios arqueol6gicos diversos revelam-nos a antiguidade da fia~;ao 

e da tecelagem; contem objectos relacionados com estas, tais como pesos de 
tear e fusaiolas ou cossoiros, «fazendo estes objectos parte dos antigos teares 
de teia vertical para manterem a tcia e a trama bern tensas» 1, e mesmo fra
gmentos de tecidos. Os fios tecidos eram de origem vegetal -linho - e 
animal -Ia de ovino. · 

0 numero avultado de esp61ios relacionados com teares que tern sido 
encontrados nos castros, por toda a Peninsula Ibeiica, atestam que a tecelagem 
era praticada de modo significativo pelos seus habitantes. 

A esses tecidos se referiu o ge6grafo grego Estrablio nos seguintes ter
mos: «os iberos de Emporion (Ampfuias) eram Mbeis em tecer o linho, que 
usavam em varias pe<;as de vestu:hio, e ate para outras aplica~;oes» 2. No que 
conceme as artes da Ia, o mesmo Estrabao afirmaria que as His da Turdetanea, 
na Betica, eram famosas. lgualmente Plinio cita nao s6 as las desta regiao 
mas airlda as da Sa.lacia (Alcacer do Sal) na Lusitania 3. 

Teares verticais eram tambem os usados no Egipto e na civiliza~;ao hele
nica, conforme pinturas em sarc6fagos ou vasos contemporaneos 4. 

Este tear era de manejo dificil e, por isso, moroso, em especial se se tra
tasse de urn tecido Iavrado. Alem disso, as dimensoes do tecido obtido nunca 
pcderiam ultrapassar as do proprio quadro do tear, que tinha, no maximo, 
a altura do tecelao. 

A passagem deste tear para o horizontal representa urn progresso tecnico 
apreciavel. Sendo semelhante ao vertical nos seus principios tecnicos, o tear 
horizontal apresentava, no entanto, algumas va.ntagens: permitia uma maior 
extensao da «teia» (designa~;ao dada a serie de fios agrupados paralelamente 
entre si e com igual comprimento, que irao ser o suporte da trama que fechara 
o tecido), possibilitando assim que o tecido pudesse ter maior comprimento, 
e o seu manejo tomava-se mais facil. 

Nestes teares os travess5es superior e inferior mantem-se fixos. A substi
tui~;ao destes por travessoes m6veis - «6rgaos» permitindo o enrolamento 
da teia e do tecido e consequentemente maior comprimento das obras executa
das, e tardia. 

I MARIO DE VASCONCELOS CARDOSO, A jia9iio e a tece/agem na antiguidade peninsular, 
Lisboa, 1965, p. 2. 
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0 tear horizontal I, tambem chamado tear de cintura, originario, segundo 
Birket-Smith, do sueste asiatico, enc:mtra-se, ainda hoje, representado entre 
alguns povos desta regiao e do Peru 2. 

Na Europa, durante a !dade Media (sees. XII e XHI), difundiu-se o tear 
horizontal de pedais, representado em iluminuras e vitrais dessa epoca 3. 

Na Antiguidade, teares dotados com pedais s6 sao conhecidos na China. 
Tal como sucedeu com outros inventos, e possivel que a sua divulgayao no 
Mundo Ocidental se tenha ficado a dever aos Arabes. 

Aos pedais estlio ligadas as lisseiras ou liyarois, que sao quadros preenchi
dos com fios perpendiculares a teia, as lissas ou liyos, tendo a mcio um anel 
por onde irao passar os fios da teia. Ha urna lisseira para os fios pares e 
outra para os impares. 

Este esquema tecnico permite que o tecelao, de pe ou sentado em frente 
do 6rgao do tecido, calque ora um ora outro pedal, provocando, deste modo, 
a subida de uma lisseira e o abaixamento da outra, o que origina a forma~ao 
de um .intervalo em forma ~e losango por onde sera introduzido 0 fio da 
trama. 

0 «pente» (fot. 7), outro aperfeiyoamento tecnico acrescentado, completa 
este sistema. Destina-se ele a separac;:ao uniforme dos fios e a bater a trama 
contra o tecido ja construido, dando-lbe, assim, consistencia. 

Este tear manual, tecnicamente rud,imentar, mas revolucionario na sua 
epoca, esta na origem daquele que ainda hoje se pode observar em muitos 
meios rurais do nosso Pais. Um levantamento da tecelagem manual ao nivel 
do Pais ainda nao foi rea.lizado de modo satisfat6rio. Os que existem sao 
muito incompletos, como os que o S.N.I. realizou antes de 1974. 

Este instrumento, com-o seu aspecto rudimentar, tem conseguido resistir 
as inovac;:oes tecnicas surgidas neste seculo ap6s e na sequencia da invenc;:ao 
pelo Reverendo ingles Cartwright, em 1785, de um tear mecanico que veio 
revolucionar a tecelagem. 

J 0 tear horizontal e semelhante a urn bastidor, como o encontrado em 6bidos, 
para tecer mantas de trapos ou esteiras de junco. Cfr. MARGARIDA RIBEIRO na Contribui~iio 
para o estudo dos teares manuais, Porto, 1963, pp. 6, 7 e 13. 

2 BENJAMIM ENES PEREIRA, A tece/agem manual em Terroso, Separata do Boletim 
Cultural, P6voa do Vanim, t. 10.0 , n.0 2, 1971, p. 3. 

3 IDEM, art. cit. p. 5. 
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II- 0 TEAR DE ALMALAGUEZ 

Nao diferindo, na sua essencia, do tear horizontal manual provido de 
pedais mais representado em Portugal, o tear que encontramos na freguesia 
de Almalaguez (fot. I) 6, no entanto, dotado de wna estrutura solida, 

FoT. 1 - Urn exemplar de tear manual da freguesia de Almalaguez. 

embora rudimentar (fig. 2), construida com o a.poio de quatro prumos 
«OS pegOes» 1 ligados entre si pm· varias travessas de madeira de nogueira ou 

t As designa~oes das diferentes pe~as que constituem o tear apresentam na freguesia 
de Almalaguez ligeiras discordancias em rela~ao as referidas por BENJAMIM ENES PEREIRA 
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FIG. 2 - Estrutura do tear de Almalaguez. 

Legenda: 

1-Pegoes; 2- Capiteis; 3- 6rgao da teia ou de cima; 4 - 6rgao do pano ou de baixo; 
5 - Pombinhas; 6 - Setilhas; 7 - Teia; 8 - Canas de entrecruzar ou encruzadeiras; 
9 - Trambolhos; 10 - Peanhas; 11 - Lisseiras; 12 - Castelos; 13 - Paus das Jisseiras; 
14- Queixa; 15- Premedeiras ou pedais; 16- Lanc;adeira; 17 - Tempereiros; 18-

Escaravelho; 19 - Arrocho; 20 - Cedeira. 

choupo, sendo a primeira a preferida, dada a sua resistencia ao esfor~o que 
Ihe e ex.igido. Actualmente, devido a carencia e ao pre~o verificado no mer
carlo, qua.lquer tipo de madeira e utilizado. 

(art. cit., pp. 7 a 9), ao descrever o tear manual de Terroso, bern como as apresentadas por 
B. C. CoELHO relativas aos teares de Viana do Castelo (Industria caseira de fiafiio tece/agem 
e tingidura, em Portuga/ia, t. 1.0 , Porto, 1898, pp. 373 a 377). Por sua vez, VIRGILIO CoR
REIA na sua Etnografia Artistica, pp. 37-58, descreve o tear de Almalaguez mas fa-lo de modo 
incomplete. Pensamos que a designac;ao caracteristica, dada as diferentes pec;as do tear 
pelas tecedeiras da area em estudo, deve ser retida pelo seu valor etnografico. 
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As travessas designadas por «capiteis», colocadas na parte superior vao 
formar a «mesa superior» e as colocadas a meia altura dos pcgt'Ses constituem 
a «mesa da tecelagem». Estas formam aproximadamente urn quadrado 
cujos lados variam entre urn metro e urn metro e trinta centimetros. 

Na mesa da tecelagem distinguirem<>s OS «6rgli.os», em numero de 
dois, que nela se apoiam por meio das «pombinhas». Situa-se urn dos 
6rgli.os junto da tecedeira, e nele se ira enrolar o tecido a medida que vai 
sendo construido com o auxilio do «escaravelho» pequeno pau arqueado, 
em forma de bastli.o, que e introduzido para 0 efeito num orificio colocado 
no extrema do 6rgli.o. Este eo 6rgli.o de baixo. No outro extrema da mesa 
encontraremos urn segundo 6rgao - o «6rgli.o de cima». Aqui se enrolara 
a teia com o auxilio do «arrocho», instrumento identico ao «escaravelho». 
Tanto o «escaravelho» como o «arrocho» tern ainda a funcli.o de manterem os 
6rgaos em posicli.o. que permita conservar tensa a teia durante a tecelagem. 

A saida do 6rgao de cima, a teia passa pelas «encruzadeiras» ou «canas 
de entrecruzar», seguindo pelas «lisseiras», em numero de quatro, e agrupadas 
duas a duas, que contem os «licos». 

Liyos sao quadros de cordoos entrelac;ados de algodao torcido e ence
rado -as «cadeias» - formando na parte mediana urn anel por onde pas
sara o fio da teia. As «cadeias» prendem-se em reguas de madeira - «pre
chadas»- que fecham o quadro. 

Superiormente as lisseiras ligam-se por cordas que passam por duas 
roldanas, os «castelos», os quais se prendem na mesa superior do tear, por 
meio de varas transversais que, por tal razao, sao designadas por <<paus das 
lisseiras. Ligam-se as Iisseiras inferiormente aos «pedais», por meio de 
cordas designadas por «peanhas», llliUltidas em posicao adequada por meio 
de varas, OS chamados «trambolhos». Esta ligacao e feita por forma que, 
quando a tecedeira, colocada na frente do 6rgao de baixo e encostada a 
«cedeira», pisa urn dos pedais ou <<premedeiras», faz subir urn par de 
lisseiras em relacao ao outro, permitindo a separacao dos fios pares dos impa
res na teia e deixando um intervalo por onde passara a «lancadeira» impelida 
pela sua mao. A «lancadeira» contem o fio da «trama» enrolada na «canela» 
(fot. 2). 

Os «pedais» sao em numero de 2 ou 3 1 e encontram-se fixos no chao, 
numa das extreml.dades, sendo a outra enlacada pelas «peanhas». 

1 0 uso de ~ ou 3 pedais depende da obra a executar; no primeiro caso, tece-se a 
pano e, no segundo, tece-se a «olhos» ou a «carpete», apresentando o tecido uma textura 
permitindo duas faces. 
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Das lisseiras a teia segue para o «pente», constituido por fios de ayo t, 
deixando entre si pequenos intervalos designados «puas». Em cada «pua» 
passan1 urn dos fios da teia. 0 pente sera designado por «miudeiro» ou 
«gargantao», consoante o numero de puas fOr, respectivamente, igual ou supe-

For. 2 ~ «Lanc;adeira>> com «palheta>> e «canela>>. 

1 - Lanc;adeira 

a) canela; b) palheta 

rior a 6, ou inferior a este valor, em cada centimetre de comprimento~ 0 «gar
ganUio» praticamente ja nao se usa, dado que estava ligado a utilizayao de 
estopa. Actualmente s6 e utilizado quando se pretende.m tecer colchas 
«a olhos». 

0 pente encontra-se introduzido num quadro de madeira designado 
por «queixa», o qual se encontra livre na parte inferior, mas apoiado na mesa 

1 Anteriormente, os pentes eram construidos com laminas de cana bern seca, dispos
tas paralelamente e ligadas por fios de linho. Ainda ha tecedeiras que os conservam, em bora 
deles ja nao fac;am uso. Tais pentes sao descritos por ANT6NIO PINTO FERREIRA, Notas 
etnogrtificas, Porto, 1956. 
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superior de tal modo que a teced.!ira lhe possa imprimir urn movimento de 
vaivem. Este movimento, que produz o som caracteristico do tear no seu 
labor, ao bater a trama ja entrela9ada nos fios da teia, permite executar o 
tecido. 

For. 3 - Dobadoira e caneleiro. Legenda: 
A- Dobadoira; B-Caneleiro 

A largura do tecido e mantida com a ajuda dos «tempereiros», duas 
reguas de madeira com extremidades metalicas, que sao ajustadas de modo a 
permitir adaptar o seu comprimento a largura da obra que se deseja executar. 

Feita referencia as principais pe9as que comp<lem o tear, ha que citar 
alguns· instrumentos que, em bora nao fazendo parte dele, intervem de modo 
significativo na execu9ao de tarefas preliminares da tecelagem; sao eles a 
«dobadoira» e o «caneleiro» (fot. 3), o «restelo» (fot. 4), a «urdideira», 
a «burra» e a «espadilha» (fot. 5). 

Alem dos instrumentos referidos, podemos encontrar outros nos dife
rentes lugares da freguesia de :Almalaguez. No entanto, actualmente, nao 
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. tern qualquer utiliza9ao, pois estavam ligados ao trabalho do linho presente
mente posto de parte. 

Mesmo os «caneloes», onde se enrolava o fio com que se urdia a teia, 
cairam em desuso, pois que o fio ja e adquirido enrolado em cones, sendo, 
por isso, utilizado directamente. 

FoT. 4- «Restelo» (C). 

Tanto os teares como os instrumentos associados a tecelagem que se 
podem obs~rvar nos diferentes lugares desta freguesia tern, na sua grande 
maioria, mais de 50 anos; muitas das tecedeiras afirmam terem-nos herdado 
ja de suas maes. Este facto, contudo, nao impede que se possa hoje conseguir 
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urn tear novo, dado existirem, Iiesses lugares, carpinteiros aptos a construi-Ios, 
como, alias, ja tern acontecido. Contudo. escasseiam os pedidos de enco
mendas para a execuc;:ao e montagem de novos teares 1. 

For. 5 - Urdideira, burra e espadilha. 

Legenda: D - Burra; E - Espadilha; F - Urdideira. 

Nestas circunstancias, a acc;:ao dos carpinteiros tem-se limitado a feitura 
de consertos e restauros, sempre que ultrapassam as possibilidades de a 
prop~ia tecedeira solucionar os acidentes que afectam o tear. 

III - FASES PRELIMINARES DA TECELAGEM 

l. PREPARAt:;AO DA TElA 2 

A primeira e a fundamental opera<;ao a realizar 6 a «urdidura», operac;:ao 
que tem por finalidade agrupar toda uma serie de fios de modo a fi.carem dis-

1 Em 1980 podia ser adquirido urn tear novo, incluindo os acess6rios, por 5000$00 
ou mesmo 2 500$00, consoante a qualidade da madeira, a perfeir;;lo de execur;;iio e acaba
mentos. 

2 A «teia» tern a designar;;iio local de «teada». 
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postos· paralelamente entre si e com igual comprimento, formando a teia, 
da sua perfei9ao depende a boa execu9ao do tecido. 

Normalmente, 6 a propria tecedeira que executa esta tarefa, utilizando, 
para o efeito, uma «urdideinm, a «burra» e a «espadilha». No entanto, 
nero todas as tecedeiras sao suficientemente conhecedoras dos segredos da 
urdidura, pelo que recorrem as mais experientes ne<;ta materia 1. 

Na freguesia de Almalaguez, a «urdideira» tern a forma mais rudimentar 
e talvez a mais antiga. Consta de dois prumos de madeira dispostos a dis
tancia de «duas varas» (2,20 m) e ligadas nos extremes superiores por uma 
travessa. Em cada um dos prumos esHio cravados uma serie de tornos, 
medindo cerca de vinte e cinco centimetres de comprimento, equidistantes 
uns dos outros e com correspondencia no outro prumo. 

Na travessa superior e do lado do prumo esquerdo, encontram-se mais 
dois tomos, que sao os utilizados para a tecedeira fazer a «cruz das canas», 
assim chamada por se destinarem a passagem das canas de entrecruzar. 

Ao pretender urdir a teia, a tecedeira 2 come9a por colocar os cane
l~es ou novelos de «linha» (algodao torcido) no chao, a igual distanci-a uns 
dos outros, em numero de 12, 18 ou 24. As pontas dos fios, vai faze-los 
passar pelos intervalos dos arames da «burra» e depois, urn a urn, nos furos 
abertos na «espadilha>> 3, que segura na mao. Depois de passados todos os 
fio s, estes sao atados no primeiro torno superior do prumo direito; em seguida, 
e com a ajuda dos dedos da mao que esta livre, a tecedeira separa grupos de 
fios, cruzando-os alternadamente : 6 a cruz das canas. Executada esta fase, 
os fios vao sendo passados a volta dos tornos, de urn e de outro lado da urdi
deira. Uma vez contornado urn determinado numero de tornos, cruza a 
tccedeira os fios em dois tomos tambem do lado direito e volta atras repetindo 
os movimentos, ate completar a teia (fot. 5). 

0 nllmero de tomos a contornar, ou seja, o numero de varas a dar de 
comprimento aos fios, depende do comprimento que se quer dar a teia, o qual, 
por sun. V!Z, ha-de estar de acordo com as obras que se pretendem tecer com 

I Actualmente, sempre que uma tecedeira recorre a outra ou outras para a ajuda 
nas diferentes tarefas ligadas a tecelagem, esse apelo e feito segundo urn principia de entrea
juda, nao havendo qualquer remunera~YiiO pelos servi~os prestados. Mas nem sempre foi 
as,im, pois que, anos atras, fazendo fe no depoimento duma octogenaria, tambem ela tece
deira outrora, sempre que uma tecedeira urdia e mont:wa uma «teada» no tear, era-lhe 
dado, c.omo forma de pagamento pelo servi~o prestado, urn arratel de a~Yucar, ou outro 
produto de mercearia, ou mesmo dinheiro. 

2 Minuciosa descri~Yao foi feita por B. D. COELHO, ob. cit., p. 375. 
3 0 n(unero de furos contidos na espadilha pode ser variavel, mas sempre superior 

a 12. Uma que nos foi dado ob&crvar possuia vinte e sete furos. 
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a teia que se esta a construir. 0 numero de vezes que se ten\ de cruzar- os 
chamados «cabestilhos» - e voltar atn1s depende da largura da teia: assim 
quanto maior numero de fios se utilizar na sua construc;:ao, menor sera o 
nt1mero de vezes que se ten1 de voltar atnis e repetir os movimentos descritos 
para a mesma largura. 

Finda a operac;:ao, a teia e enrolada, iniciando-se pelo torno inferior 
direito, em volta da mao, e mantendo segura nesta a ponta inicial. Findo o 
enrolamento, essa ponta e puxada para fora e sera a primeira a ser colocada 
no tear. 

2. MONTAGEM DA TElA NO TEAR 1 

Para a realizac;:ao desta tarefa, algo complexa e delicada, e necessaria 
a colaborac;:ao de tres tecedeiras 2. Uma comec;:a por prender a teia no 6rgao 
com o auxilio duma pequena vara de madeira designada por «compostouro», 
a qual e introduzida no primeiro intervalo dos fios cruzados, ap6s 0 que, 
com a ajuda do «restelo» 3 (fot. 4) se separam os «cabestilhos», proce
dendo-se, entao, ao enrolamento da teia no 6rgao correspondente, mas tendo 
o cuidado de colocar secr;oes longitudinais de cana, as «setilhas», de duas em 
duas «varas», com 0 fim de assinalar a tecedeira 0 comprimento da teia que 
tern a sua disposir;ao para trabalhar. 

0 enrolamento da teia no 6rgao deve ser feito de modo a que ela fique 
bern apertada, dai que uma colaboradora segure a teia a enrolar (fot. 6), 
mantendo-a esticada. 

Unia terceira tecedeira coloca-se dentro do quadro do tear e completa a 
montagem da teia naquele fazendo-a passar pelos «lir;os» (nessa altura retira-se 
0 <<restelo») pelo pente, e, por fim, a teia sera presa no 6rgao do pano 
(fot. 7), aparelhando, deste modo, o tear. Finda esta operac;:ao, esta o tear 
apto a perrnitir a tecelagem: apenas ha que juntar a trama a teia. 

1 Operacrao que as tecedeiras designam por «por a teada». 
z Para a realiza9iio desta opera9iio nao se recorre obrigatoriamente a ajuda de tece

deiras, a colabora9iio pode vir de familiares nao artesaos e outros. 
3 «Restelo» e urn instrumento, semelhante a urn pente, provido de dentes de ferro 

ou madeira, de dimensao adequada a do tear. 
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3. A TRAMA 

0 linho, depois de preparado, era a materia-prima que se utilizava como 
trama 1 ate meados deste seculo. A sua cultura chegou a ter certo relevo na 

PoT. 6 - Por a «teada» no tear. 

freguesia de Almalaguez, bern como nas de Ceira e Miranda do Corvo 2. 

Os anos passaram e o linho deixou de ser cultivado nesses campos. Durante 

1 Alem da trama, tambem a teia era de linho. 
2 Em documento divulgado pelo Dr. FERNANDO PINTo LoUREIRo (Documentos para 

a hist6ria econ6mica de Coimbra, t. 1.0 , Coimbra, 1955, p. 79), datado de 7 de Dezembro 
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algum tempo, ainda se recorreu a linho adquirido noutros locais onde a sua 
cultura se continuava a praticar, mas, desde ha cerca de trinta anos, 
como afi.rmam as tecedeiras mais idosas, que se deixou de tecer linho, por se 
ter tornado uma materia-prima escassa no mercado, atingindo, assim, pre9o 
elevado. Exceptuam-se os casos em que a cliente fornece o linho para ser 
tecido. 

Com o linho eram feitos len96is, toalhas e colchas. 
A nao utiliza9ao do linho na tecclagem provocou algumas altera9<>es no 

tear. Assim deixaram de ser necessaries os «pesos» que, suspensos do 6rgao 
da «teada», tinham por fim mante-la bern tensa. Estes pesos eram em pedra 
ou ceramica de barro vermelho, com a forma de cora9ao, ou, nao o sendo, 
tendo-as gravados, bern como outros simbolos. Sendo normalmente ofere
cidos as teced~iras pelos ceus bern amados, sao tambem chamados «prendas 
de namorados». A liga9ao dos pesos ao 6rgao da «teada» e as canas de 
entn~cruzar fazia-se por meio do «Cambo» e da «Correia». 

Esta quando era em couro, apresentava-se ricamente decorada. 
Alem do linho era tambem utilizada ala, fiada no domicilio, para bar

dar as mantas e para executar as «estamenhas» 1 e o «trapo». 0 «trapo>> 
designa as tiras recortadas a tesoma ou rasgadas a partir de roupas usadas ou 
de desperdicios de tecidos. · Esta trama, fornccida pcla «cliente», destina-se a 
produ9lio de mantas, carpetes, tapetes e passadeiras. A produ<;ao de obras 
com aquele material nao tern hoje a expressao que teve noutras epocas. Fora 
isso, a Iii continua a utilizar-se, mas apenas para bordar as colchas, onde se 
combina com o algodao, ou para produzir tapetes e carpetes, associando-se, 

de 1624, trata-se do Auto da reparti~o das geiras a aplicar a cultura do linho no termo da 
cidade de Coimbra ; a Castelo Viegas, que tinha 82 alqueires de semeadura equivalentes 
a 5 geiras de terra, foi ordenado que semeasse 3 geiras de linho dineve em cada a no. A Con
raria, que tinha 44 alqueires e quarta de semeadura de linho caneve equivalente a 2 geiras 
e quarto, se ordenou que semeasse somente geira e meia de lioho em cada ano. Sobral 
tinha de semeadura 58 alqueires e meio, e foi-lhe ordenado que semeasse 2 geiras de linho 
em cada ano. A Ceira, que semeava 8 geiras e quarto de linho, foi ordenado que passasse 
a semear apenas 5 geiras em cada ano. 

Em 1891 na Exposi~ao Industrial Portugueza realizada na cidade do Porto (como 
se pode ler no respective cat<'tlogo, pp. 61 e 62.), foram apresentadas variedades de linho 
por urn produtor de Miranda do Corvo e foi presente tambem a Escola Pratica Central de 
Agricultura de Coimbra com variedades de linho, muitas delas de origem estrangeira, mas 
ja cultivadas na escola, e respectivas sementes. 

I A «estamenha» era um tecido confeccionado com linho, estopa e Ia de ovelha preta 
«a tapar», sendo utilizado na confec<;ao de saias, cal~s. capoteiras e capotes. 
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neste caso, a juta. Por efeito do precto que actualmente ala atinge no mer
cado, esta tern vindo a ser substituida por fibras texteis artificiais t. 

Para que a trama possa vir a ser integrada na teia do tear e necessaria 
proceder-se ao enrolamento na «canela». 0 seu enchimento 6 feito com a 

FoT. 7 - Tecedeira aparelhando o tear. 

Legenda : 1 - Pente; 2 - Licos; 3 - Lisseiras; 4 - Encruzadeiras; 5 - Teia; 6 - Seti

lhas; 7 - Compostouro ; 8 - 6rgao da teia. 

ajuda do «caneleiro» tendo-se previamente, no caso de se tratar de fio em 
meadas, recorrido a dobadoura, para enrolar o fi.o em novelo (fot. 3). 

Se se tratar de trapo, as tiras de pano, depois de ligadas por costura 
umas as outras, sao torcidas manualmente com o auxilio de um caneleiro 
adaptado para o efeito ou utilizando fusos . 

Depois de cheia, a «canela» 6 introduzida na «lanyadeira», segura pela 
<<palheta» (fot. 2). 

Tudo esta entiio pronto para se realizar a tecelagem. 

1 Casos ha., embora raros, em que a cliente fornece a tecedeira a Ia, fiada ainda por 
processes artesanais. 

41 



4. A TECELAGEM 

Come~a a tecedeira por se colocar dentro do quadro do tear e por se 
apoiar na «cooeira». Preme uma das «premedeiras» que, accionando «as lis
seiras», faz baixar urn par em rela~ao ao outro, criando-se, assim, uma abertura 
por onde, com movimento nl.pido de uma das maos, passa a lan~adeira, 
enquanto com a outra bate a «queixa», a fun de fechar o tecido. Premindo, 
de seguida, a outra «premedeira», inverte a posi~ao das «lisseiras» e procede 
a nova passagem da lan~adeira agora em sentido inverso. E novamente a 
«queixa» bate a trama, produzindo um ruido caracteristico, denunciador da 
presen~a dum tear. 

Este exercicio e repetido tantas vezes quantas as necessarias para findar 
a obra. 

· Se no tecido se pretendem executar bordados com os «puxados», utiliza-se 
para o efeito uma farpa, a que se da localmente a designa~ao de «ferro» 
(fot. 8). Com ela se puxa a trama destinada ao bordado, introduzida no 
tecido mediante uma segunda lan~adeira. 

Estes <<puxados» formam borbotos que podem nalguns casos ser nume
rosos e salientes constituindo tufos (e o «bordado para relevo», segundo a 
designa9ao local), que depois de aparados, dao urn acabamento de relevo 
aveludado (fot. 9). 

0 bordado exccutado e feito segundo um esquema decorativo res:u.Itante 
da capacidade criativa da tecedeira, c6pia de amostra, ou ainda duma gravura. 

De acordo com a distancia entre os borbotos, assim o bordado executado 
sera designado «a graudo» ou a «tapete». No primeiro caso, e deixado inter
valo de tecido visivel entre os borbotos, no segWido nao. 

Com labor e paciencia, as tecedeiras vao fazendo brotar do tear obras, 
nao raro plenas duma beleza decorativa bern reveladora do fino gosto artfstico 
que as identifica (fot. 10). 

As «colchas» sao as obras ma1s caracteristicas e de mais longa tradi~ao. 
Podem ser executadas totalmente em algodao ou com algodao associado a la, 
a fibra textil artificial ou ao trapo, sendo, neste caso, a trama que se junta 
sempre destinada ao bordado. A par das «colchas», sao executados os 
«panos» com que se cobriam e ainda cobrem os tabuleiros das oferendas por 
ocasiao das bodas, as toalhas e os paninhos de mesa e outras obras depen
dentes das encomendas ou do gosto e necessidades da tecedeira, quando 
executa obras para seu proprio uso e regalo. Tais obras sao tecidas de 
modo identico ao das colchas, embora haja nestas urn predominio do uso 
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exclusivo de algodao. Nas mantas, tapetes, carpetes ou passadeiras de 
trapos, bordados ou nao, a trama e constituioa exclusivamente por trapo. 

Por fun, refira-se a tecelagem dos tapetes, passadeiras e carpetes de la 
ou fibras texteis artificiais, em que a trama e constituida pelas fibras citadas, 

For. 8 - Tecedeira «bordando». Legenda: 1 - Ferro 

a que se associam tambem algodao e juta, com o fim de dar maior resistencia 
ao tecido. Estas obras apresentam a trama de Hi com abundantes «puxados». 
:Eo bordado «a tapete», em que os motivos sao dados pelas diferentes cores 
utilizadas, normalmente nao mais de tres, ou entiio e o relevo da trama que 
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traduz o motivo. As carpetes em Hi s6 come((aram a ser executadas desde ha 
uns cinquenta anos 1 e vieram substituir as que ate entao se faziam de trapo. 

A origem dos motivos utilizados, quando tradicionais, e desconhecida 
das tecedeiras, afirmando frequentemente que ja eram usados pelas suas 

For. 9 - Colcha com «bordado para relevo». 

bisav6s. Mas a existencia de alguns, como as grinaldas e a coroa real, leva 
a pensar em influencias palacianas. No caso das carpetes, ut:\izam-se motivos 
que sao c6pias, adaptadas ao tear, dos motivos de Arraiolos e outros que as 
tecedeiras come((aram por copiar de gravuras de livros que lhes cram :lpre-

1 Conforme testemunho de urr~t tecedeira do Iugar de Cestas, terh sido a sui'! miie, 
ja fa!ecida, que iniciou a produ,.:ao de carpetes de Hi, a consrlho dt; uma t~nhora n .. tural de 
Lis boa, que se encontravd. em cura de .:guas nas Tt rmas do Luso, .:onde a tt.,;edeira ~e des
locava para recolha de encomendas. 

A principia com bordado igual ao das colchas ou das mantas de trapos, em que era 
dada preferencia as largas barras de diferentes cores, h tas obras obtiv..:ram grande exito, 
a avaliar pelo volume de encomendas e distribui,.:ao geognifica da clicntela, de~dc o Centro 
at~ ao Alentejo. 
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sentados, para o efeito, pelos clientes no acto da encomenda t. Este facto 
deu origem a que os designassem como sendo «do livro». 

Actualmente, os motivos tradicionais tern vindo a ser substituidos por 
outros ao gosto da clientela ou importados, pondo-se ~m risco, neste caso, 
a originalidade desta arte. 

FoT. 10- Exernplares de obras tecidas ern tear manual na area ern estudo. 

As cores utilizadas nas obras dependem do gosto da clientela, mas usual
mente para OS tecidos fines S[O preferidas e ate tradicionais a COT branca OU 

a branca bordada a algodao cru. 
Em todos OS casos, a teia actualmente e em algodao de cor predominan

temente branca. 

I Na fase inicial, papel irnportante na expansao desta obra foi descmpenhado pelos 
fundadores das fabricas de tecelagern da Lousa e Miranda do Corvo, tendo-se estas iniciado 
corn prodUI;ao semelhante. Aqueles come9aram por fornecer os fios as tecedeiras e torna
rarn-se em breve interrnediarios na vend a dos tapetes, ou tinham tecedeiras trabalhando para 
si e a quem forneciam igualrnente os fios. 
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IV-A TECELAGEM ARTESANAL NO SEU CONTEXTO 
S6CIO-ECON6MICO 

I. AS TECEDEIRAS 

1.1. A aprendizagem 

A tecelagem e exercida exclusivamente, nestes lugares, por mulheres 1 

que, na generalidade, se come9am a iniciar nesta arte ainda crian9as. Deste 
modo, a aprendizagem processa-se atraves da participa9ao, sob os olhares 
vigilantes da mae ou duma familiar, em tarefas auxiliares, tais como encher 
canelas, cortar trapo e nove.la-lo ou rematar ourelas, ate que, por volta dos 
13 ou 14 anos, a rapariga ira para o tear. Dois ou tres anos, em media, de 
aprendizado consideram-se como sendo suficientes para que a aprendiza esteja 
dentro dos segredos do tear. 

Por tradi9ao, as primeiras obras tecidas irao fazer parte do seu enxoval. 
Em bora este seja o processo mais comum de aprendizagem, nao eo unico, 

uma vez que, para jovens oriundas de familias sem tradi9ao de tecedeiras, 
o .aprendizado teni de ser feito em casa de uma tecedeira que se comprom!ta 
a ser sua «mestra)}. Casos destes s6 ocorrem entre jovens provenientes de 
familias nao naturais da freguesia, ou entao quando a mae ou familiares pr6-
ximos deixaram M muito de tecer e ja nao possuem sequer os teares. 

Em Almalaguez, tivemos ensejo de observar uma oficina a funcionar 
desde ha seis anos, onde as jovens, presentemente em numero de tres, mas 
podendo ir ate oito, tern a possibilidade de aprenderem a arte. 

Durante a fase de aprendizado, a mestra fornece toda a materia-prima 
necessaria para 0 tre.lno na tecelagem, nao aproveitando, no entanto, 0 tecido 
produzido. Este fica sendo perten9a da aprendiza. Mais tarde, todas a~ 
despesas serao descontadas, quando a obra tecida ja tiver valor comercial. 
A partir dessa altura, as receitas Hquidas obtidas sao divididas em partes iguais 
entre a mestra e a aprendiza. 0 aprendizado, neste caso, dura, em media, 
dois anos, nao incluindo as tarefas de urdidura e coloca9ao da teia no tear. 
Uma vez que a aprendiza e considerada pela ·mestra apta a tecer, muda o seu 
tear da casa daquela para o seu proprio domicilio., onde, agora, sozinha., 
executara as suas obras. 

' Nos sees. XVI e XVII, contudo, no termo de Coimbra, na tecelagem sobressaiam 
os homens representando as tecedeiras apenas 45% (ANT6NIO DE OLIVEIRA, A Vida Econ6-
mica e Social de Coimbra de 1537 a 1640, t. 2.0

, Coimbra, 1971, p. 511). 
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Constata-se que estamos em presen9a de uma deficiente aprendizagem, 
tanto mais que a futura artesa se tamara obreira polivalente. Nao devia, 
portanto, ficar com urn conhecimento limitado ao que se faz na oficina da 
mestra. 

Por outro !ado, o apego da jovem a esta arte actualmente e passageiro, 
pois esta sempre na expectativa de conseguir emprego na cidade. Dai que a 
aten9ao que vai prestar durante 6 seu aprendizado nao seja muito grande. 

1.2. Numero e idade das tecedeiras 

Nos oito «lugares» seleccionados para analise, contamos 330 tecedeiras, 
por eles distribuidas como mostra a fig. 3. 
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FIG. 3 - Distribui9iio, por lugares, das tecedeiras. 

Tra.tando-se contudo de povoa9oes com diferentes ca.racteristicas demo
graficas a.chamos util correla.cionar OS efectiVOS de tecedeiras e OS de popula9a0 
feminina. com mais de dezoito anos I, por lugares (fig. 4). 

1 Apenas esta popula9iio foi considerada pela raziio de a tecelagem artesanal apenas 
ser praticada por mulheres. 0 facto de se ter considerado apenas classes etarias -acima dos 
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Deste modo, a hierarquia dos «lugares» segundo o numero de tecedeiras 
estabelece-se pela ordem que segue, de acordo com o valor e sentido dos seus 
desvios em re}ayao a recta de tendencia: Cestas, Outeiro de Bera, Almalaguez, 
Portela do Gato, Bera, Torre de Bera, Anagueis e Monte de Bera. Com 
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FIG. 4- Correla9ao dos diferentes lugares, segundo o numero de tccedeiras e a respcctiva 
popula9ao feminina com mais de 18 anos. 

efeito, para a generalidade dos lugares, existe uma relayao forte entre o numero 
de tecedeiras e o numero de populayao feminina; dai a sua posiyao no grafico, 
pr6ximo da recta de tendencia. 0 desvio negativo maximo ocprre com o 
lugar de Monte de Bera, correspondendo a mais baixa percentagem de tece
deiras. 

Passando a analise etaria 1 das tecedeiras (fig. 5), verificamos nao s6 que 
o maior ntimero delas tern idades compreendidas entre 30 e os 40 anos, como 

18 anos deve-se a limita95es impostas pela unica «fonte» disponivel, ou seja, os Boletins de 
Inscri~iio do Recenseamento Eleitoral, o que, no entanto, nao altera de modo significative 
os resultados dado o escasso numero de tecedeiras com idades inferiores a 18 anos. 

1 Dados obtidos a partir dos Bole tins de Inscri(:iio do Recenseamento Eleitoral actua
lizados a 30 de Novembro de 1980. 
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tambem que metade do efectivo total tern idades compreendidas entre 30 e os 
52 anos. Por lugares (fig. 6), nota-se em to_dos eles a mesma tendencia de 
predominio de tecedeiras com idades compreendidas entre os 30 e os 59 anos. 
Nos lugares de Monte de Bera, Cestas e Torre de Bera, as tecedeiras entre 
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Flo. 6 - Distribuir;ao dos Jugares, no diagrama triangular, segundo a estrutura etaria 
das tecedeiras. 
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os 30 e os 50 anos correspondem valores percentuais entre 80 e 100, e nos 
restantes lugares elas representam 50 a 65,6 %. 

Para estes mesmos lugares, a percentagem de tecedciras com idades 
infetiores a 29 anos situa-se entre os 0 e os 16, caso de Monte de Bera, Cestas, 
Torre de Bera, Portela do Gato e Outeiro de Bera, e apenas em Ana
gueis, Bera e Almalaguez encontramos percentagens oscilando entre os 26,4 
e OS 33,3%. 

n~ de mulhtru 

com m11s de II "''l tm Jg~ 
II 
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A percentagem de tecedeiras com idades superiores a 60 anos situa-se 
entre os 0 e os 12% em Monte de Bera, Torre de Bera, Cestas, Almalaguez e 
Anagueis; os restantes lugares apresentam percentagens compreendidas entre 
OS 17 e OS 31,8%. 

Analisando comparativamente o efectivo de tecedeiras e o de mulheres 
com mais de 18 anos de idade, segundo a sua composic;ao etaria, para os 
diferentes lugares (fig. 7a e 7b), damo-nos conta de que nalguns desses lugares 
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s6 em determinadas classes etarias e que se encontram mulheres que exercem 
a tecelagem artesanal, como sucede nos de Monte de Bera e Bera, ou entlio 
que apenas os elementos da popula~lio feminina com idades superiores a 
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FIG. 7b - Estrutura etaria da popula9iio feminina residente com mais de 18 anos 
e das tecedeiras por lugares. 

40 ou 50 anos continuam vinculados a essa actividade. Assim acontece nos 
lugares de Cestas, Bera, Torre de Bera e Monte de Bera onde hQ tendencia 
para o des<>parecimento da tecelagem. 

A distribuiylio etaria das tecedeiras refiecte a respectiva composi~lio 
etaria da popula~lio feminina. Os desvios resultam da fuga a esta actividade 
por parte das mulheres, atraidas para outras profi.ssOes, econ6mica e social
mente mais compensadoras. 

Na proximidade destes lugares situa-se uma fabrica de cal~ado, em 
Marco de Pereiros, com 111 trabalhadoras, das quais 18, ou seja, 16,2 %, 
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sao provenientes de lugares analisados ( 15 de Almalaguez, 2 de Monte de 
Bera e 1 de Anagueis). 

Mas nao e s6 como openhias que as mulheres se encontram vinculadas a 
esta fabrica, mas tambem sob a forma de artesanato de «sous-traitance», 

\ \ 

Porlt~ do Silo 

,__ ___ _ .... z 1m 

- 6 Camionllos 

Fro. 8 - Itinerario e frequencia diaria, exceptuando os domingos e feriados, das carreiras 
dos transportes publicos rodoviarios em vigor durante o ano de 1980. 

cosendo manualmente sapatos que sao depois acabados na fabrica. Esta 
tarefa e realizada por 70 mulheres, das quais 20, ou seja 28,5 %, residem no 
Monte de Bera e na Portela do Gato. 

Estas mulheres, que hoje cosem sapatos, ja teceram, mas abandonaram 
o tear perante a perspectiva de obterem uma renda mais elevada e com menor 
dispendio de energias 1. 

1 Em 1980, por cada sapato cosido manualmente pagava-se 15$50, sendo fornecido 
todo o material necessario, e havendo mulheres que num dia cosiam 20 pares de 
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Alem do apelo por parte desta fabrica a popula~ao feminina, verifica-se 
a capta~ao de mao-de-obra, de igual modo feminina, que o Centro Avicola 

ALMALAGUU ...... PORTUA 00 GATO--.COIMBRA l ei 

AGOStO t SETEMBRO 1980 OOIUIRO t MOVEMBRO 1980 SABADOS DE OUtUBRO t KD'ItMBRD 19&0 

COIMBRA-+PORTELA 00 GATO~ALMALAGUtZ icl 

I a I via Ceira 

1 bl viagem de retorno sem' posscgeiros 

I c l nao se efectuam oos sabodos e domingos 

FIG. 9 - Diagrama comparativo do movimento media mensa! de passageiros na carreira 
Almalaguez-Portela do Gato-Coimbra durante os meses de Agosto e Setembro, Outubro 
e Novembro de 1980. Apenas fizemos referencia a esta carreira por servir exclusivamente 
os Iugares que sao objecto do nosso estudo. Os dados foram fornecidos pela Rodoviaria 

Nacional. 

de Anagueis realizou neste lugar, ao ponto de das suas 17 trabalhadoras, 
15 serem ai residentes e na quase totalidade anteriormente tecedeiras (87 %). 

sapatos. 0 numero de mulheres que se dedicam a coser sapatos ao domicilio tendeni 
no futuro a aumentar, ja que a dir~o da empnisa, em Fran9a, programou a produc;iio 
de 1000 pares de sapatos diarios, que a unidade instalada em Marco de Pereiros tera de 
satisfazer. 
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Fora do contexto econ6rnico estritamente local, ha ainda a considerar a 
atracyao que a cidade de Coimbra exerce so bre a popula9ao feminina poten
cialmente activa dos diferentes lugares em estudo. Se esta ainda nao conse
guiu encontrar actividade na cidade, ha a esperan9a, pelo menos para as 
mais jovens, de Ia encontrarem trabalho, transformando-se em popula9ao 
com migra9~s diarias. 

Para isso tern contribuido a diminui9ao da distancia-tempo, a medida 
que os meios de transporte e a rede viaria vao sendo melhorados e os trans
partes publicos peri-urbanos (fig. 8) servem esses lugares. 0 itinerario das 
carreiras e os horarios desses transportes (fig. 9) sao escolhidos com a inten9ao 
de dar resposta as necessidades de desloca9C>es das popula90es desses lugares 
para os seus locais de trabalho 1, para os centros medicos, escolares e cultu
rais 2, administrativos e comerciais, etc. 

2. SITUAc;Ao s6CID-ECON6MICA DA TECEDEIRA 

0 mester da tecedeira nao e tarefa para desejar COIDO denunciam OS versos 
por ela cantados ... 

Aprendi a tecedeira 
Do que estou arrependida 
Paus nos pes, paus na cabefa 
Paus nas miios, paus na barriga 

Todas logram .. mocidade 
S6 eu aqui metida 

0 cane/ado me mata 

.................. . ...... ..... 3 

I Dos passageiros que diariamente utilizam a carreira Almalaguez-Portela do Gato· 
-Coimbra, 35 (12 sao mulheres) trabalham em Coimbra. 

2 Os aumentos de frequencia de passageiros nos meses de Outubro e Novembro 
relativamente aos de Agosto e Setembro correspondem a deslocac;ao da populac;ao escolar. 

3 JAIME LOPES DIAs, 0 linho, em A arte popular em Portugal- Lisboa, 1959, 
vol. 3.0 , p. 22. 
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Recolhida na sua oficina, instalada no seu proprio domicilio, na <<loja» 
( designa9ao dada ao an dar terreo ), onde uma pequena janela permite a entrada 
de escassa luz e onde o frio se instala no inverno, nao raro ela se ve na ne
cessidade de conciliar o tear com as tarefas domesticas e trabalhos do campo, 
wna vez que o homem desde ha muito se viu obrigado ou a emigra.r ou a pro
curar trabalho na cidade de Coimbra para onde se desloca diariamente, 
quer nas suas industrias, quer no sector dos serviyos. Aquele continuou· a 
praticar uma agricultura arcaica, mas agora apenas nos seus tempos 
livres. 

Porem, quando as tarefas agricolas sao urgentes, tais como sementeiras 
ou colheitas, todos os bra9os sao necessaries, e dai que a tecedeira se sinta 
na obriga9iio de trocar o tear pelo trabalho no campo. 

Uma tecedeira, sujeita a estas circunstancias, apenas consegue dedica.r ao 
tear 3 ou 4 horas diarias, durante a tarde, entre o almo90 e a prepara9ao do 
jantar, para acrescentar algumas horas a noite, seroando, o que, no e~tanto, 
so faz quando M urgencia em acabar a «obra» ja que o ruido oaracteristico 
desta actividade impoe restri9oes. Assim, 6 escasso o tempo em que a tece
deira esta no tear, mas, mesmo assim, fa-lo sacrificando o repouso de que 
carece. Nos casos em que a tecedeira se dedica exclusivamente ao seu tra
balho, chega a fazer urn horario de trabalho que pode atingir as 18 horas, 
segundo nos relataram as tecedeiras inquiridas. 

No exercicio da sua arte, a tecedeira pode esta.r vinculada a formas de 
produ9iio organizadas economicamente de diferentes modos. 

Pode praticar o seu mester como <<produtora-independente», conside
rando-se, neste caso, como artesa, na verdadeira acepyao do termo; deste 
modo tern de providenciar a aquisi9ao das materias-primas necessarias para 
a execu9iio das suas obras, podendo abastecer-se, quer localmente 1, quer 
directamente na fabrica textil da Lousa., ou em retalhistas da especialidade, 
em Coimbra. 

Mas o sentido de entreajuda entre as tecedeiras e grande e, sempre que 
uma tenha falta de qualquer material, vai pedi-lo de emprestimo a outra 2. 

J ·Com esse fim, urn vendedor ambulante, natural de Almalaguez, percorre semanal
mente a freguesia, ja o fazendo desde hci 60 anos. 

2 Com a inten9iio de manter uma regularidade de abastecimento e pr~os mais van
tajosos para o algodiio, tem-se feito contactos, por intermedio do 6rgiio da CAmara Muni
cipal de Coimbra Jigado ao turismo, com uma fabrica de fia9iio de algodiio. Existe o con
senso de que uma tecedeira fique depositciria desse material e venha a abastecer as outras 
artesiis. 
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Embora raramente, freguesas serranas f'ornecem a tecedeira a Hi em bruto 
ou ate ja fiada. No primeiro caso, tera a tecedeira de proceder a sua troca, 
no mercado abastecedor, por Ia ja fiada, sendo utilizada comummente a pro
por~ao de 1 Kg de Ia bruta para 0,5 Kg de Ia tratada. 

Por outro !ado, e para conseguir encomendas, a artesa tinha por norma 
percorrer, muitas vezes a p6 1, uma area nao raro vasta e distante, transpor
tando a cabe~ obras que funcionavam como amostras e mercadoria, com a 
finalidade de contactar e alargar a sua «freguesia» 2, recolhendo as enco- · 
mendas. 

Uma vez estas executadas, novamente saia de sua casa e identica viagem 
era realizada. 

Sempre que na regiao se realizavam feiras importantes, Ia ia ela com a 
sua mercadoria, e, no estio, quando as praias ou as termas da regiao se ani
mavam com gentes de diversas areas do Pais e ate estrangeiros, passavam 
estes lugares a ser preferidos pelas tecedeiras, ja que ai viam uma possibilidade 
de facil venda para a sua mercadoria. 

Hoje so algumas tecedeiras, com idades supeciores a 40 anos, continuam 
a freqm:ntar as feiras e mercados da regiao para fazerem a promo~ao e venda 
da sua produ~ao, mas ha 6 anos atnis tal pratica ainda era frequente. 

Estao actualmente semelhantes viagens pastas de parte para a maioria das 
tecedeiras. De facto, presentemente, estas aguardam em suas casas a visita 
da clientela, sobretudo reveridedores que possuem estabelecimentos da espe
cialidade, quer no Porto, Lisboa ou Guarda 3, quer no Algarve, zona de 
mercado recentemente conquistada, visando sobretudo o cliente turista 
estrangeiro. 

Estes revendedores deslocam-se junto das tecedeiras para fazer as enco
mendas e, no prazo combinado, vem buscar as obras ja executadas e deixar 
novas encomendas. 

Por outro lado, uma nova possibilidade de venda das obras foi dada 
pela Camara Municipal de Coimbra, ao por a disposi~ao das tecedeiras, 
colljuntamente com outros artesaos da regiao, uma das salas da Casa do 
Artesanato da Regiao de Coimbra, instalada na Torre do Anto, e destinada a 
uma exposicao e venda de obras que as artesas ai desejam colocar. 

I Ate ao progresso e divulga~ao dos meios de comunica~iio hoje postos a disposi9iio 
das popula~oes. 

2 Termo geralmente usado pelas tecedeiras para designar a clientela. 
3 E bern possivel que muitas das obras adquiridas para esta cidade se destinem a 

vizinha Espanha. 
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Assiste-se, assim, a urn alargamento geogn'tfico do mercado consumidor 
do artesanato de tecelagem da area em estudo, alargamento este que se fica a 
dever, em grande parte, a substitui9ao verificada na clientela. 

Assim, a uma fase em que a produ9ao se destinava ao «rural», sucedeu 
uma outra em que o citadino nacional e estrangeiro e seduzido pelo produto 
artesanal. 0 artesanato passa a estar na moda, ao passo que o «rural» ve 
nele urn produto ultrapassado, a que prefere o de fei9ao industrial. Mas 
nesta preferencia nao intervem apenas uma questao psicol6gica, pois M que 
considerar o valor comercial que hoje este artesanato atinge e que ultrapassa 
as pos~ibilidades de aquisi9ao para a magra bolsa do «rural». 

A divulga9ao deste artesanato e o consequente alargamento do seu mer
cado originaram, desde cedo, o aparecimento duma outra estrutura econ6mica 
de produ9ao, que poderemos designar como produtora-empresaria. Na ofi
cina, a par dos teares familiares, perten9a da mae e :filhas, podem encontrar-se 
outros, onde trabalham tecelas na qualidade de companheiras. 

Se se der o caso de o volume de encomendas ultrapassar a sua capacidade 
de resposta, terao urn numero maior ou menor de tecedeiras trabalhando, 
no seu domicilio e no seu proprio tear, mas sob a direc9ao da «patroa», em 
regime de tarefa ou empreitada. 

Neste caso, e a produtora-empres{uia que compete adquirir e distribuir 
a materia-prima, possuindo nao raro apreciavel «stock» e abastecendo-se 
directamente nas fabricas. A ela compete igualmente comercializar os teci
dos que tendem em regra para uma certa uniformidade e simplifica9ao de 
padr<Ses. Nos oito lugares estudados encontramos varios casos nestas cir
cunstancias. 

Alem das referidas, podemos considerar ainda uma terceira forma de 
produ9iio que designamos como a das empresarias l. Estas, ao contrario 
das anteriores, niio possuem oficinas, nao tecem portanto, embora possam ja 
ter sido tecedeiras. No restante, trata-se duma forma semelhante a 
anterior. 

Destas duas ultimas formas de prodU9iiO e a de produtora-empresaria 
que estabelece a passagem do artesanato para a «industria». 

0 terceiro caso apresenta-se-nos como uma «industria>> sem a sobrecarga 
da «fabrica», com todos os seus encargos financeiros, restando-lhe a fun9ao 
comercial. 

1 Sabemos que o numero de «empresarias» ou intermedhirias, como sao conhecidas 
entre as tecedeiras, e aprechivel, mas dificil de determinar com rigor, ja que ambas as partes 
se furtam a prestar informac;oes claras nesse sentido; as intermediarias por receio do fisco, 
e as tecedeiras pelo receio de represalias por parte daquelas. 
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Conforme a tecedeira esta sujeita as diferentes formas de produ~ao, 
assim sera diversa tamb6m a sua situac;:ao econ6mico-social. 

Se atentarrnos nas inforrnayCSes reunidas 1 no quadro n.0 1, concluiremos 
que a tecedeira, caso trabalhe directarnente para o cliente, pode obter urna 
renda media por hora de trabalho no valor de 68$50 2. 

No entanto, a situac,:ao para a tecedeira e para identicos tecidos altera-se 
cornpletarnente quando aquela trabalha a tarefa ou por ernpreitada, sendo 
neste caso paga a pe~a. Ernbora tal contrato implique o fornecirnento da 
materia-prima por parte da interrnediaria, nao justifica que, para a tecedeira, 
a hora de trabalho apenas passe a veler em media 19$00. 

Esta situac,:ao desigual, que atinge sobretudo as tecedeiras mais jovens, 
ainda sem urna «clientela» propria, e onde a incerteza de obten~ao de enco
mendas se alia a ausencia de salario certo ao fim do mes, leva aquelas jovens a 
nao desejarern ser tecedeiras. S6 o serao enquanto nao conseguirem urn 
«ernprego» ou quando o casarnento lhes irnponha a perrnanencia no Jar, 
sendo, neste caso, o seu exercicio urn meio de rnelhorar as suas receitas fami
liares. 

Por outro !ado, a alegada falta de seguranc,:a social, que as coloca ern 
desvantagem em relac,:ao as restantes rnulheres trabalhadoras, e urn aspecto 
que as jovens tecedeiras temem 3, e isto porque a sua saude esta arneac,:ada, 
quer pelas deficientes condi¥CSes higienicas da oficina, iluminac,:ao e tempera
tura ambiente desfavoraveis, quer pela dureza do trabalho e horas de per
manencia, ern pe, no tear. 

1 Os dados apresentados foram fornecidos por tecedeiras da area em estudo, em 
Novembro de 1980. 

2 Este calculo foi feito deduzindo unicamente o custo medio (em Novembro de 1980) 
da materia-prima gasta; o valor da amortizac;:ao do tear nao foi incluido, dado o seu baixo 
valor comercial, longa duracrao e nao existirem praticamente despesas de manuten~iio. 
Sempre que houver necessidade de duas tecedeiras laborarem no mesmo tear, a chamada 
parceria, havera uma divisao em partes iguais, entre elas, da renda liquida. 

J Podem, no entanto, as tecedeiras, como trabalhadoras independentes, por Porta
ria do Ditirio da Republica n.0 15/77 de 9 de Mar~o, inscrever-se no Centro Regional de 
Seguran~ Social, bastani para tanto que estejam inscritas nas Finan~as. S6 que, de facto, 
o esquema de cobertura social que as abrange nao e tao completo como o que contempla 
a trabalhadora por conta de outrem. 
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QUA,DRO J - RENDA POR HORA DE TRABALHO RECEBIDA PELA TECEDEIRA 

SEGUNDO A FORMA DE PRODU<;AO E 0 TECIDO 

Tempo gasto Custo da Valor da produ- Renda por 
para execuciio materia-prima, filO a safda do hora de 

das obras, em escudos tear, em escudos trabalho 
em horas A B A B 

Colcha bordada 
a tapete 77 I 260 7000 1 500 74$50 19$40 

Colcha bordada 
a gratido 33 875 3 500 750 79$50 22$70 

Colcha bordada 
a tapete e 143 I 750 10000 2 500 57$70 17$50 
para relevo 

Tapete em Ia 8 400 900 130 62$50 16$25 

A - tecedeira trabalhando por conta propria 
B - tecedeira trabalhando por conta de intermedilirios 

V-A TECELAGEM ARTESANAL FACE As TRANSFORMA<;OES 

ECON6MICAS GERAIS E REGIONAIS 

A pnitica da tecelagem na Regiao Centro Literal de Portugal assumiu 
importancia na !dade Media, como o provam tanto forais como «posturas 
municipais de Coimbra» alusivas a essa actividade 1_ 

Nos finais do sec. XVIII e principios do sec. XIX, na propria cidade de 
Coimbra e Jugares circunvizinhos, a tecelagem alcan9ou apreciavel relevo. 
De entre os lugares, e destacado o de Castelo Viegas 2 onde, tal como em 

1 MARGARIDA RIBEIRO, ContribuifilO para o estudo de teares manuais, Porto, 
1963, p. 11. 

2 Ja no sec. XVI, era o Iugar de Castelo Viegas aquele que registava o mais elevado 
numero de teares, seguido de Sobral, Conraria e Almalaguez, excedendo mesma a manu
factura dos linhos as necessidades Jocais. A prova-lo csta o facto de, em 14 de Outubro 
de 1575, ter sido passada «carta de guia a um morador em Castelo Viegas para uma carga 
de panos de linho e estopa para serem vendidos na cidade de Evora, na feira de S. Joiio» 
(ANT6NIO DE OLIVEIRA, ob. cit., p. 524). 
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Coimbra, «eram tecidas colchas de fi.o de linho puro, embora de qualidade 
inferior a de outras que aos nossos mercados chegavam, vindas de paises 
estrangeiros» t. 

Cern anos ap6s esta referencia, a mesma arte mantem-se. 0 linho 
continua a ser cultivado e tratado desde Miranda do Corvo a Ceira, onde, 
a par dos panos de linho, sao tecidas as estamenhas. Mas, como refere 
Virgilio Correia, esta tecelagem caseira <<Vive difi.cultosamente» 2 e «quase 
nenhurna das m09as da regiao deixa agora de entremear OS traba!hos do campo 
como sossego fresco do tear, porque a industria, s6, nao da para viver ... » 3. 

Provavelmente, tal situa9ao dificil em que a arte se encontrava era devida 
a difi.culdades de coloca9ao do produto, tanto mais que a industria da tecela
gem registava progressos, os seus tecidos, mais baratos, invadiam os mer
cados 4 e substituiam, a pouco e pouco, os que sairam do tear caseiro. So mente 
os panos fi.nos de linho bordados e as colchas continuaram a ser tecidos e ven
didos nas feiras ou em localidades mais ou menos distantes, onde a tecedeira 
se deslocava periodicamente e a pe. 

A crise que atinge a tecelagem caseira conduziu ao seu desaparecimento 
nalguns dos lugares onde ela outrora tivera grande significado: sao eles o de 
Castelo Viegas e o de Lobases. Noutros, apenas continua a ser praticada 
por urn numero muito escasso de tecedeiras que foram envelhecendo, sem 
verem jovens que as substituissem no tear. Quando essas tecedeiras mor
rerem, morrera tambem com elas a arte. 0 Iugar de Moinhos e urn dos 
muitos q~e se encontram nessa situa9ao dificil, pois neste pequeno aglome
rado as tecedeiras ainda em actividade, em numero de quatro, tern idades 
compreendidas entre os 50 e os 87 anos. 

Perante esta conjuntura de crise, perguntamo-nos como e que foi possfvel 
sobreviver esta arte noutros locais, a ponto de ainda actualmente ser exercida 
por urn numero apreciavel de tecedeiras. Qui9a por inercia, qui9a porque 
aos momentos de crise se sucederam outros de situa9ao mais desafogada, tal
vez devido ao facto de a sua produ9ao se ter adaptado a industria, ao circuns
crever-se exclusivamente a tecidos destinados ao adorno do Jar, que a industria 
s6 tardiamente substituiu por similares, ou nao chegou mesmo a substituir. 

I MANOEL DIAS BAPTISTA, Ensaio de huma descripfOO fisica, economica de Coimbra 
e seus arredores, In: Memorias Economicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa ... , 
t. 1.0, Lisboa, 1789, p. 294. 

2 VIRGiLIO CoRREIA, Etnografia artistica portuguesa, Barcelos, 1937, p. 43. 
3 IDEM, p. 44. 
4 A difusiio do produto industrial passa tambem a beneficiar de transportes mais 

rapidos, mais c6modos e mais bflratos. 
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Segundo o tcstemunho de tecedeiras com idades superiores a 60 anos, 
ap6s a crise na arte ate ao final dos anos 30 do presente seculo, seguiu-se um 
perfodo de «euforia», resultante da introdu~ao da producao· das carpetes, 
tapetes e passadeiras em que a trama utilizada passa a ser a Ia 1 que substitui 
assim o trapo, ate af usado. 

A principia, utilizando os mesmos motivos passa-se depois aos usados 
nas colchas e mais tarde aos de Arraiolos e outras c6pias de origem palaciana. 

Esta fase tern o seu infcio Iigado a mae 2 de uma tecedeira do Iugar de 
Cestas, que trabalhou depois com a ajuda do marido. Este garantia a aqui
si~ao das materias-primas e dos teares necessarios 3, o registo de encomendas 
e o envio das obras aos clientes dirigindo, assim, as operacoes comerciais, 
enquanto a esposa coordenava a produ~ao, nao s6 na oficina instalada no 
seu proprio domicilio, onde chegaram a estar em plena funcionamento qua
tro teares (dais grandes para obras dwn s6 pano e dois de modelo e dimensao 
tradicionais), como tambem no exterior, ja que apreciavel mimero de tecedeiras 
trabalhava por sua conta. 

Das obras af produzidas, mais de metade eram vendidas para o Alentejo 
e as restantes para Lisboa, Bairrada e, por fun, Coimbra, que consti,tuia urn 
fraco mercado 4. 

Esta oficina foi classificada durante o seu periodo maic; intenso de labo
ra~ao, entre 1950 e 1968, como sendo uma pequena industria s. 

Paralelamente,:: conscientes do exito que estas obras tinham no mercado, 
dois fornecedores de la destinadas a sua execucao tendo tido 0 cuidado inclu
sivamente de adquirirem novas motivos a bordar que forneciam ac; tecedeiras, 
levaram-nas a trabalhar por conta deles, directa ou indirectamente, em quase 
todos os lugares das freguesias de Almalaguez, Ceira e Miranda do Corvo 6. 

A situacao da tecelagem manual de carpetes era tal, que levou a que 
cada urn desses intermediarios fundasse uma fabrica, laborando apenas com 
teares manuais. 

1 Niio deve ser alheia a esta inova9iio no tear a Segunda Grande Guerra Mundial, 
com todas as dificuldades de importa96es e ate as verificadas na nossa industria textil. 

2 A esta tecedeira nos referimos ja na nota da pag. 44. 
3 Foram adquiridos, nessa altura, dois teares de dois metros, numa fabrica textil 

do Avelar, onde ja haviam tecido muito pano, como nos foi afirmado. 
4 Em Coimbra, urn estabelecimento comercial que se dedicava a venda de carpetes, 

passadeiras, etc_., a antiga «Casa Amado», ja encerrada, tinha, na freguesia de Almalaguez, 
tecedeiras que manufacturavam tapetes para serem vendidos por aquele estabelecimento. 

s Foi tributada pelo grupo C da escala fiscal industrial. 
6 A oficina referida anteriormente fabricou ela pr6pria obras encomendadas por 

estes intermediaries. 
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Uma das fabrica~ foi fundada na Lousa, e a outra, em Miranda do Corvo, 
tendo esta ultima iniciado a sua produc;ao ofi.cialmente em 16 de Maio de 1944. 

A situac;ao de desafogo para as tecedciras ira n:inar ate ao aparecimento 
das alcatifas, que na decorac;ao da casa, se instalam como moda desde ha 
cerca de quinze anos 1 e ocasione,m, em consequencia, nova crise no sector 
que nos interessa. 

No entanto, e apesar do dominio do mercado de decorac;ao do Jar pela 
alcatifa, comec;ou a Jaborar em 1 de Julho de 1966 uma fabrica Iocalizada no 
Iugar de Cartaxos, provida exclusivamente de teares manuais onde lahoravam 
45 operarias tecedeiras na produc;ao de carpetes. Passados 0ito anos, ja s6 ai 
trabalhavam 20 operarias. A crise econ6mica instalava-se, assim, nessa 
fabrica, vindo mesmo a encerrar em Setembro de 1979. A subida dos encar
gos sociais ap6s Abril de 1974 e a difi.culdade em colocar a sua produc;ao no 
mercado, a prec;os que estivessem de acordo com os encargos da produc;ao, 
foram as causas principais do seu encerramento. 

Recentemente, a partir de 1977, entrou em funcionamento, em Vila Nova, 
no concelho de Miranda do Corvo, uma ofi.cina industrial, possuindo quatro 
teares manuais de 2,15 metros e outro de 1 metro, onde eram produzidas 
colchas, cortinados e tapetes ou toalhas. As tecedeiras que ne~ta oficina 
laboravam eram apenas em numero de seis, por difi.culdades financeiras encer
rou em 1981. Este centro de laborac;ao encontrava-se deslocado ja que, 
quer no proprio Iugar, quer nos circunvizinhos, nao ha pratica de tecelagem, 
ao contrario do que acontecia no caso anterior, enquadrado num circulo 
onde a tecelagem e pratica tradicionaJ e Corrente. 

A partir de 1975, nova fase de desafogo se comec;ou a esboc;ar como 
consequencia da «moda» da obra artesanal na decorac;ao do Jar. Yeio 
implicar o rdorc;o do mercado que se vinha ja a criar, atraves da expansao 
do turismo, sobretudo no Algarve, ao mesmo tempo que a produc;ao se orien
tava para a tecelagem de obras de m2.is reduzidas dimensoes, tapetes e panos 
de mesa de co1ocac;ao mais facil no mercado. 

No sentido de tirar partido do movimento pelo gosto do que e «arte 
popular», tem-se tornado nestes ultimos anos, na regiao, iniciativas no sentido 
de promover a divulgac;ao e consequente conquista de mercados atraves da 
participac;ao em exposic;ocs. Estas arrancaram a nivel nacional. E exemplo 
a que foi realizada em Coimbra, com o patrocinio da Camara Municipal 

I Acompanhando a evolw;:iio na ind(tst ria de tapec;aria, a fabrica da Lousii passou, 
ha cerca de 20 anos, por uma fase de rcmodela.;iio completa: os teares manuais desa
pareceram e deram Iugar aos mecanicos. A fabrica de Miranda do Corvo manteve os 
teares manuais, apesar de, em 1975, criar uma scc<;iio de prodw;iio de a lcatifas. 
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- Servi~os Municipais de Turismo- e Junta de Freguesia de Almalaguez, 
de 21 de Outubro a 5 de Novembro de 1978, a que se seguiu a realiza~ao duma 
exposi~ao de tecelagem da freguesia de Almalaguez, ao vivo, com a dura~ao 
de 3 meses, tendo tido inicio em Abril de 1979, na Casa de Artesanato da 
Regiao de Coimbra. De salientar tambem a exposi~ao ao vivo e permanente 
no Museu da Ciencia e da Tecnica. 

Em Maio de 1980, este artesanato e 1evado ao exterior, com a particip<:~.
~ao na Exposi~ao-Feira realizada na cidade francesa de Poitiers. 0 exito 
alcan9ado pela mostra foi assinalavel. 

A partir desta altura, tem-se procurado participar, com exposi91io de 
obras ou tecelagem ao vivo, nas mais importantes feiras realizadas ·no Pais. 

Em concordancia com esta ofensiva esta igualmente o Grupo de Arte
sanato do Fundo de Fomento de Exporta91io, que tern manifestado bastante 
interesse pela divulga((ao, no exterior, deste artesanato: inclusivamente, rea
lizou urn mostrwirio de tecidos para serem apresentados, quer em exposi9oes, 
quer em mostras em diferentes paises. 

Actualmente, assiste-se a uma procura no mercado de obras saidas do 
tear, procura de tal ordem que nao s6 esta a originar uma valoriza91io destas, 
como se come9a a verificar di:ficuldade de resposta as encomendas, ja que o 
numero de tecedeiras vai escasseando e envelhecendo, apesar de muitos teares 
ja postos de Iado se terem reactivado. 

A situa91io econ6mica em que actualmente vive o sector esta bern expressa 
no desabafo de uma antiga tecedeira de Castelo Viegas, quando fala da pena 
que agora tern de se ter desfeito do seu tear, pois havia-o vendido a uma 
tecedeira de Torre de Bera ha dez anos: «se ano~ atras o «tecer» era actividade 
que nao dava para viver, hoje ja vale a pena, pois a obra vende-se a born 
pre~o» ... 

CONCLUSAO 

Arte milemiria criada pelo homem para dar resposta a necessidade pri
maria de se cobrir, a tecelagem conh~ceu ao Iongo dos tempos aperfei~oa
mentos, ate chegar a industria moderna, nao tendo, no entanto, alcan((ado 
uma divulga((aO uniforme, ja que, a par dumz tecnologia avan9ada, aqui e ali 
subsiste a tecnica arca.ica do tear manual, cuja presen9a s6 pode ser explicada 
por determinada conjuntura geogni:fica e econ6mica. 0 medievo tear que 
encontramos na freguesia de Almalaguez tern visto passar por si uma varie
dade de tecidos com diferentes destinos, adaptando-se, assim, as transforma
((oes que os usos e os meios impunham. 
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Dos tecidos finos ou grosseiros com que a. mulher confeccionava as 
roupas destinadas ao seu agregado familiar ou ao adorno e conforto do seu 
lar (e mulher alguma conseguia furtar-se a prisao do tear, Ia dizia a VOZ do 
povo ... «nasceu um;:~ rapariga nasceu um tear» ... ), passou-se aos tecidos mais 
ou menos bordados com que irao ser adomados os lares do cliente citadino, 
nacional ou estrangeiro, avido da exprcssao da «arte popular». 

De artesanato rural como forma de produ~ao anterior a Revolu~ao 
Industrial, a ela sobreviveu, coexistindo com a industria gra~as a sua evolu~ao 
para artesanato de arte. 

Arte que, no entanto, vive numa situa~ao incerta, pairando sobre ela a 
constante amea~a de extin~o, apesar dos periodos de desafogo que vai conhe
cendo. 

Urge, assim, tomar medidas no sentido da sua «valoriza~ao», sob pena 
de se extinguir ou degradar. 0 interesse por esta arte nao deve partir apenas 
do facto de se tratar de uma tecnica ancestral ou da caracteristica de arte 
popular que as obras executadas representam I, mas da importancia que pode 
vir a desempenhar na economia da regiao e ate do Pais. 

Fazer a sua divulga~ao atraves de Museus ou Exposi~oes nao basta ; 
e necessario criar Escolas ondeo artesao possa garantir uma forma~ao pnitica, 
completada por outra, de indole te6rica, adequada as suas fun~oes na sociedade. 

Seria util a cria~ao dum organismo cooperativo, destinado a defender a 
artesa, quer no que respeita a provisao de materias-primas, concedendo credi
tos quando necessario, quer na venda da produ~ao, tanto no mercado intemo, 
como no extemo, a urn pre~o justo subtraindo, assim, aquela dos intermedia
ries e exploradores. 

A sua missao seria tambem a de promover a qualidade e a autenticidade 
da produ~ao, evitando-se cair em erros de adapta~ao para fins turisticos, que 
s6 conduzirao ao artificialismo e consequente decadenc.ia. Ha que, como 
preconiza a UNESCO, nao s6 educar o gosto de comprador como «dejar al 
artista o al artesano en completa Iibertad, evitando, sin embargo, que sacri
fique Ia calidad de su trabajo, tanto desde el punto de vista tecnico y artistico 
como en lo que se refiere al material utilizado, a Ia tentaci6n de una ganancia 
facil» z. 

1 Nao se pretende defender, deste modo, o movimento designado por «pop art», 
que ocorreu nestes ultimos anos nas sociedades industrializadas, cansadas da produ~ao 
industrial, mas nao duvidamos. que o interesse a que hoje se assiste entre nos pelas mani
festa~5es, alias abundantes, da cultura rural ainda viva seja o reflexo no nosso Pais desse 
movimento. 

2 Proteccion y desarollo de las arte~· populares. UNESCO, lnforme, Paris, 1950, p. 2. 
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Necessaria e tambem a elabora9ao do c6digo do Artesanato em Por
tugal, onde se devia acautelar uma serie de medidas proteccionistas, que 
beneficiassem realmente o sector que temos estudado. 

Estamos convencidos de que a tomada de tais medidas conduziria a que 
a jovem visse no exercicio deste artesanato um modo de se realizar social e 
economicamente. 

LuciLIA DE JESus CAETANO 
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