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Esteiras de Arzila
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RESUMO

As Este iras de Arzila , tend o o ut ro ra servid o di versas fin alidad es, sa o hoje
esse ncia lm e nte usad a s no aco nd icio na me nto para t ran s porte d e arvores joven s.
A melhoria das condicoes eco n6 micas nas comunidad es rura is a liada a baixa renta bi
lidade e pouca pr oc ura das es tei ras , to rn a ra m a sua manufactura uma ac t ividade e m
declin io . 0 presente t ra ba lho descr eve a co lhe ita, esco lha e pr ep arac a o da materia
-prim a - 0 bunho , Scirpus lacustris e 0 junca o , Carex riparia - a manufa ctura das
es tei ras, os ut en sili os p r6p rio s dest as fases e a co rner cia lizacao do produt o acabado.
' t aind a di scutid o 0 co ntex to soc ia l dest a act ivida de e a sua evo luc a o na s ult irnas
decadas.

Palavras-cha ve: Ar zila: Portuga l; Este ira s: C ult u ra mater ial.

ABSTRACT

The A rzila Mats, o nce servi ng a differ ent pu rpose a re no wad a ys esse ncia t ia lly
used fo r packin g yo ung tr ees fo r tr an sp or t. The improvem ent o f the sta ndard o f livi ng
in th e rura l co m m unit ies toget he r wit h lo w in co mes and a d rop in demand fo r th ese
ma ts led to a decline in th is cra ft indus t ry. T he pr esent study describes the ha rvest ing,
se lec tio n a nd pr ep arati on of th e ra w materi al - Scirp us lacu stris a nd Carex riparia
- th e manu facture o f th e mats, the tool s used for each stage, a nd the commercia liza 
ti on o f th e e nd pr od uct, and includes th e socia l co ntex t of t his act ivity and its evo lu
t io n in th e last few decad es.

Key- words: Ar zi la : Po rt ugal ; Mats; Mat eria l Cu lt u re.

Co mo pode uma zo na na tural caracterizar a vida de uma populac a o a
ponto de a dernarcar? Um bio tipo , ocupando uma pequena area , d ist int o d o
ambiente ci rcundante nao s6 pela geo logia e recorte do terre no co mo pela

I Inst itu to de A ntro po logia , Unive rsidade de Co im bra , 304 9 C o im bra C odex .
lnst ituto Bot anico, Unive rs idade de Coimbra, 3049 C o im bra C odex.
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cornposicao faunistica e floristicas, altera intensivamente os costumes de uma
comunidade humana. A populacao, dependente do meio, tira partido das
caracteristicas peculiares que este oferece, conjugando-se os interesses de
ambos na harmonia que secularmente tern mantido vivo este sistema interac
tuante: a Natureza, selvagem, e a actividade artesanal humana.

Foi a constatacao desta realidade, quase <mica e em decadencia, e 0

desejo de compreender 0 seu funcionamento, que incentivou a realizacao deste
pequeno trabalho 3.

Arzila, lugar da freguesia do Amial, situado a cerca de 13 Km sudoeste
de Coimbra, tern perto de urn milhar de habitantes. A sua Hist6ria, contada
pelo povo e pr6diga em antigas lendas. E a ponte dos mouros que ainda
resiste ao tempo, a igreja mourisca de que ja so restam velhos traces e as
invas6es francesas, em que cavalos esoldados foram retidos nos terrenos
pantanosos do paul.

Etnograficamente, Arzila e hoje caracterizada pela manufactura de estei
ras, actividade que ocupa, contudo, apenas uma pequena parte da populacao.
Exemplos semelhantes encontram-se pelo distrito, ainda em relativa abun
dancia: as tecedeiras de Almalagues, os paliteiros do Lorvao, os colhereiros
de Benfeita.

Antes da revolucao industrial, toda a actividade cultural (material) de
uma comunidade humana tinha urn caracter artesanal e dominava varios sec
tores: do cultivo e extraccao de bens vitais, a concepcao dos instrumentos
que iriam facilitar essas actividades, ate a producao de todo urn rol de objec
tos considerados de utilidade secundaria ou propostos para praticas ludicas,
De tudo isso, alterados que foram os factores econ6micos e sociais, rernanes
cern actualmente algumas industrias populares, cada vez mais individualizadas
em pequenas localidades e em velhos artesaos,

A esteiraria e urn oficio subsidiario, praticado por mulheres cuja media
de idades ronda os 55 anos, que geralmente contam com 0 parco auxilio da
reforma da Casa do Povo ou da Caixa (pelo marido), nunca dispensando 0

trabalho no campo em terras suas ou arrendadas. Aquela actividade ja mobi
lizou a quase totalidade da populacao, mas em tempos ainda mais remotos,
contam os velhos de ter ouvido falar, foi preterida pela sementeira e fiacao
do linho. 0 facto de nao existir em Arzila qualquer designacao especial para
as mulheres que fazem esteiras, de nota 0 caracter secundario desta pratica.

Em Arzila, a subsistencia da populacao e garantida pela contribuicao dos
mais novos, que estao empregados em Coimbra, e pela manutencao de uma
producao agricola diversificada ao longo do ciclo anual: 0 tratar das vinhas,
o cultivo da batata e do milho, a monda do arroz numa pequena parte do
paul, 0 corte do bunho, a vindima, a apanha da azeitona. Alern dis so, e
comum a criacao de animais e a pesca da enguia nas valas do paul.

J Todos os elementos que constam neste trabalho reportam-se it data da sua realizacao,
o ana de 1981.
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ABRIL E 0 QUE TIRA DO COVIL
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Distante 400 m oeste de Arzila, situa -se 0 paul. Com um comprimento
estimado em 2 km e uma largura que nao ultrapassa os 500 m, orientado sen
sivelmente Norte-Sul, esta pequena faixa de terra constitui um importante
patrirnonio para Arzila e 0 pais em geral , devido a sua riqueza floristica e
faunistica .

Quanto a flora , pelo seu contributo para a esteira ria, destacarn-se 0

bunho (Scirpus lacustris L. ), que ocupa 0 centro e norte do paul (sendo 0 suI
dominado pelo canico (Phragmites australis (Cav .) Trin. ex Stendel) e 0 jun
c;ao (provavelmente Carex riparia Curtis). De aplicacao menos frequente, a
junca (possivelmente Cyperus eragrostis Lam.,) , a tabua (Typha latifolia L.) e
o junco (uma especie pertencente ao genero Jun cus L.) .

De uma particular im po rta ncia faunistica , 0 paul de Arzila e povoado
por inurner as aves migradoras, mormente 0 pato real (A nas platyrhynchos
L.) entre out ros anatideos, bem como passeriformes. Tarnbern aqui se pode
encontrar 0 milhafre-preto (Milvus migrans Boddaert) e outros falconiformes ,
e a garca Ixobrichus minutus L. . Existem tambern indicios da presenca do
rarissimo gruiforme Porphyrio p orphyrio L., conhecido pelo nome vulgar de
caimao, e da lontra (Lutra lutra L.) entre os mamiferos .

A acompanhar 0 paul em quase toda a sua exten sao , existem tre s valas
interligadas , denominadas pela populaca o local «Va la do Monte» a que se
encontra mais proxima de Arzila e que limita 0 paul a leste, «Vala do Meio»
e «Vala da Costa» que 0 limita a oeste . As duas valas limitrofes, juntarn-se a
do meio no extrema norte do paul. Estas valas, hoje obstruidas por plantas
aquaticas que ai se desenvolveram, er am outrora limpas regularmente pelos
services hidraulico s do Mondego e pelo s habitantes de Arzila, para possibili
ta r a circulacao de barcos.

Propriedade do Infante D . Pedro at e 1452, 0 paul de Arzila foi nesse
ana doado a viuva do Conde de Atouguia por D . Afonso V, como pagamento
de uma divida contraida pelo Infante .aqueles condes . Herdado por geracoes
sucessivas ao longo dos seculos, foi 0 Conde do Sabugal e Obidos 0 ultimo
descendente a ter em sua posse 0 paul, vende nd o-o em 1871 a um negociante
do Porto.

Contudo, nunca 0 po vo de Arzila reconheceu 0 Conde, os seu s ascen
dentes ou 0 negociante do Porto como proprietaries do paul: desde sempre
os habitantes da povoacao tinham tido terrenos no paul, que lavravam,
extraiam deles os prod utos, e os vendiam por vezes a outros . Alias, em 1826,
estando 0 Conde ausente e nao "ma nda nd o limpar as valas como era a sua
obrigacao, pois para isso recebia um quarto dos produtos cultivados no paul,
emitiu a Camara Municipal de Coimbra um documento que permitia ao povo
de Arzila: «00 . entrar na po sse e fazer restituir ao publico 0 livre uso e exerci
cio da sua posse, investindo nella pelos meios legitimos todo aquelle do povo
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que lha requeresse»:' . Neste mesmo ano, foi feita pela «justica pedanea» de
Arzila, uma reparticao do paul pelo povo.

Actualmente muitos sao os que tern terrenos no paul: as leiras ou sortes,
como mais vulgarmente sao ai designados.

Estacas espetadas no solo ou marcos de pedra, delimitam cada sorte. No
entanto, essas marcas, totalmente cobertas pela vegetacao, de pouco servem,
sendo raros aqueles que ainda sabem exactamente onde cornecarn e acabam
as suas sortes.

Com 0 despontar dos primeiros raios de sol de Abril, por entre as aguas
que inundam 0 paul, comecarn a surgir milhoes de pequenas pontas verdes;
«Abril e que 0 tira do covil», um dito de Arzila referindo-se ao bunho, com
que se fazem as esteiras.

o bunho e uma planta perene, com uma haste floral longa e flexivel ,
encimada por flores muito pequenas dispostas em espiguetas.

o juncao, que tem a sua epoca de floracao em Setembro, aparece dis
perso por alguns locais do paul, formando tufos de folhas que despontam
sobre um emaranhado de raizes, elevados do solo cerca de um palmo. Estas
elevacoes sao conhecidas localmente por camoicos,

A APANHA DA MATERIA-PRIMA

Uma paisagem nova no paul anuncia a chegada do Verao. A agua que
inunda a planicie desceu ao seu nivel rna is baixo. Na atmosfera quente 0

bunho atinge a maturacao. A tonalidade verde-escuro daquele intrincado
quase impenetravel de folhas e hastes, indica que 0 corte pode agora cornecar,

Toda a materia-prima e recolhida nesta altura do ana e guardada para
posterior utilizacao, A «corta» tera impreterivelmente de se realizar ate aos
primeiros dias de Setembro, quando 0 bunho corneca a «ganhar pinta», tor
nand o-se assim improprio para as esteiras e outras aplicacoes; mas, normal
mente, esta operacao da-se por terminada logo nos primeiros dias de Agosto.
Se 0 bunho nfio for cortado, torna-se mais forte no ana seguinte.

Ao longo das valas, demarcada que esta cada sorte, ai sao medidas de
uma a cinco varas. A vara e a unidade de medida de terreno no paul. Trata-se
de uma cana-da-india ou urn pau de pinho ou eucalipto, dividido em seis
covados, com aproximadamente tres metros de comprimento. Aquando das
medicoes, muitas vezes pedern-se as varas emprestadas aqueles que as possuem
e que normalmente sao tambern os proprietaries das sortes. Depois de medi
das as varas de bunho que cada urn comprou, da-se urn simples no num
molho de folhas de uma planta situada na «extrema» que se quer marcar.
Esta indicacao de propriedade serve para a compradora reconhecer a largura
da faixa de bunho que ira cortar, pois que 0 comprimento e de vala a vala.

4 «Justificacao da posse immemorial ate 1833 do Paul de Arzila, no Concelho e Comarca
de Coimbra, pelo Exmo Conde do Sabugal e Obidos, e embargos contra ella deduzid os no
Juizo de direito da mesma comarca ». Co imbra lrnprensa-Literaria. Coimbra, 1876.
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Os limites laterais sao marcados do seguinte modo: numa vala e espetado urn
pau ao alto - para servir de ponto de referencia no caso de nao existir ai
qualquer arvore que seja visivel de dentro das altas hastes de bunho - por
urn homem que, assim orientado, se desloca em linha recta de vala a vala
deixando urn sulco de dernarcacao ao caminhar por entre 0 bunho.

Restringindo-se actualmente a parcela do paul mais proxima de Arzila,
ja foi 0 tempo em que a «co rta » do bunho se estendia ate Casal das Figueiras,
onde finda a regiao de paul propriarnente dito. Juntavam-se rna is de cern
pessoas no paul, entre cortadores e mulheres a escolher. Nao havia tempo
para descansar. Eram contratados homens para a «corta», a precos muito
elevados, so justificados pela rudeza do trabalho. 0 cortador por sua vez
contratava outros cortadores, para se agruparem a ele e executarem aquela
tarefa «a sociedade», Este homem cortava e dirigia 0 grupo, levando consigo
a pedra onde ele e os outros iam afiando os foicoes em breves intervalos de
descanso durante a «corta»; afastavam a vegetacao em sitios onde sabiam
haver algum olheiro, aparecendo entre 0 lodo a agua limpida onde se lavavam
e refrescavam. Andavam varies dias segu id os (ate sema nas) a trabalhar.

Agua pela «cinta» , calcoes feitos de calcas cortadas pelos joelhos, pernas
sujas de lodo, avancarn entao os cortadores, uns atras dos outros cortando 0

bunho em carreiras. Pernas afastadas, deixam cair 0 foicao na base das hastes
e folhas do bunho e do palhico, sem fazer muita forca sobre os braces (Fig. I).
Com ele se puxa para tras a paveia cortada, que se deixa sobre a agua,

o f'oicao parece ser 0 instrumento ideal para corta r em sitios com agua e
e 0 ferreiro de Arzila que os faz, a partir de urn modelo em lata; porern, deve
ter sido introduzido ja neste seculo , pois anteriormente os homens cortavam
a foicinho. 0 primeiro modelo de foicao era ligeiramente maior que 0 actual
(Fig. 2) e menos versa t il ate para 0 corte de outras especies vegetais.

Mais recentemente, nos a nos secos, tem-se usado a gadanha, mas e mais
cara que 0 foicao e este deixa a paveia mais direita para se escolher 0 bunho.

De todas as fases da esteiraria esta e a mais penosa, dado 0 enorme
esforco desenvolvido e as condicces em que se processa: os homens obrigam
-se a trabalhar sob 0 sol escaldante do Ve ra o, tolhidos os bracos pelo ema
ranhado da vegetacao e as pernas pelo lodo , cortando muitas vezes debaixo
de agua...

Os poucos cortadores que ainda existem sao contratados aos meios-dias.
A rernuneracao, alern de pecuniaria, inclui vinho, como rerniniscencia de uma
praxe antiga.

E tao ardua a tarefa que, urn ano , fo ra m para la conduzidos os presos
da penitenciaria de Coimbra, a fim de a executarem.

Hoje em dia a «corta» e feita quase exclusivamente por familiares ou
amigos (apenas por favor, ou em troca de outros servicos em regime de dias
por dias) e por mulheres a foicinho.

Para 0 corte «a molho» do juncao, as mulheres usam tambern 0 foicinho
(Fig. 2), facilmente adquirivel na feira ou em qualquer loja de ferragens.
o juncao e comprado juntamente com 0 bunho e a palha para as «camas» do
gado, aos donos das sortes (que 0 apanham), ou roubado e «pernas a Sto,
Amaro».
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Quem nao possui sortes no paul, pode tambern comprar 0 bunho «a
duzia» (de manhotas, ja cortadas pelos rendeiros ou donos de sortes) .

Nas sortes que eram legadas a mais de urn herdeiro 0 direito de explora
cao alternava anualmente ou entao cortavam «a sociedade» (contribuiam
todos os interessados) e depois dividiam 0 bunho entre si. Nao raro era tam
bern juntarem-se duas a tres esteireiras para comprar 0 bunho de uma vara.

Nos anos da ultima Grande Guerra a populacao de Arzila viu-se forcada
a produzir uma encomenda de milhares de esteiras finas, de tres baracas , para
acondicionamento de garrafas de vinho, para Vila Nova de Gaia e Porto.
Todo 0 bunho do paul foi insuficiente e aquele comprado nas redondezas
tam bern foi rapidamente consumido. As esteireiras chegaram entao a ir a Sto.
Varao, Alfarelos e Formoselha desmanchar medas cortadas para «camas» de
gada para dai retirarem 0 bunho.

Desde entao, e ate ha cerca de dez anos, que de Arzila se foi comprar
bunho a Alqueidao, Paiao, Sioga, S. Facundo, Sto. Varao, Formoselha,
Painca, Marujal e, sobretudo, Alfarelos. Nestes locais, 0 bunho ja se encon

. trava cortado e atado em faixas. M uitas vezes traziam-no a cabeca ou entao
juntavarn-se tres ou quatro pessoas (para dividir a despesa) e alugavam urn

. tractor ou carro-de-bois.

ESCOLHA E PREPARA<;AO DA MATERIA-PRIMA

Atras dos cortadores seguem as mulheres que irao separar 0 bunho das
outras plantas que se desenvolvern conjuntamente (Fig. 3), operacao a que
chamam escoIher 0 bunho: das paveias e espipado peIas extremas, isto e,
segurando as hastes do bunho pelas espiguetas, em grupos de 2 ou uma a
uma (Fig. 4), puxarn-nas de entre 0 palhico. Escolhido 0 bunho, este e agru
pado de novo em paveias por tamanhos (Fig. 5) e, posteriormente, em
ma nhotas que sao aIargadas ao longo das carreiras (Fig. 6) para que 0 bunho
seque. Nesta fase e fundamental que 0 bunho nao apanhe agua pois enegrece
e estraga-se.

o periodo de secagem dura aproximadamente oito dias, findos os quais ,
o bunho ganhou uma cor dourada. 0 paul transforma-se entao numa enorme
manta de retalhos natural, de verdes-escuros entre cruzando-se com amarelos
e castanhos que lentamente dao lugar a dourados.

o bunho e depo is atado e as manhotas emoreadas, ou seja, sao colocadas
ao alto, encostadas umas as outras em grupos de doze, constituindo moreias
(Fig, 7). Podem ficar assim alguns dias, sendo depois levadas a cabeca para
a periferia do paul. Outrora, se os invernos eram de muita chuva, 0 paul
ficava inundado e todo 0 trabalho da escolha do bunho se fazia dentro de
agua. 0 proprio bunho era alargado a secar sobre a agua, colocando palhico
entre esta e aquele . Depois de seco 0 bunho era levado em barcos, atraves
das valas, para fora do paul e ai atado em manhotas e emoreado. Finalmente
era transportado para Arzila pelos lavradores que, nao sendo muitos os fretes ,
o faziam gratuitamente. Hoje, 0 bunho e transportado para Arzila em car-
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res-de-bois, carrocas ou tractores . Quem nao possui meio de trans porte pro
prio, a luga-o a outrem, juntando-se muitas vezes varias esteireiras para 0

aluguer sair mais barato.
o bunho fica arreeadado dentro de uma meda de palhico ou num

alpendre, protegido da ehuva para que nao apodreca, podendo manter-se,
quando seeo, ate dois anos em condicoes de ser elaborado. Na vespera de ser
trabalhado, 0 bunho e salpieado com agua e deixado assim ate ao dia
seguinte . Esta op eracao tern por fim hidratar cbunho para que este nao se
quebre aquando da manufaetura da esteira.

Quanto ao juncao, uma vez cortado pelas mulheres, e levado a cabeca
para Arzila. Depois de alargado ao sol durante alguns dias para seear, e limpo
com um a foice e agrupado em pequenos molhes que se guardam em local
abrigado . Antes de ser toreido para fazer a baraca, fica cerea de quinze
minutos imerso num alguidar com agua. Para faeilitar 0 torcer, nao deve fiear
nem muito seco (rijo), nem muito hidratado (mole) .

MANUFACTURA D A ESTEIRA

Urn tear muito rudimentar vai ser vir para a elaboracao da esteira. Cons
titui-se de dois canenhos e de uma vara. Aqueles sao ha stes de pinho ou de
outra madeira, com eerea de 2 metros de comprimento e eerea de 4 em ' de
diarnetro, assentes no chao e eneostados obliquamente a uma parede. A vara
e uma tabua com eerea de 245 em de eomprimento, 7 em de altura e 2 em de
espessura. Esta e assente em doi s pregos situados a meio dos eanenhos e a
eerea de urn metro do solo . Na margem superior da vara sao efeetuadas seis
mossegas, equidistantes de 32 em . Em cada mossega ira ser suspensa uma
baraca estieada por duas pedras - uma em cada ponta, por detras e pela
frente da vara (Fig. 8).

Ha est eireiras que po ssuem dois jogos de pedras , as rna is pesadas para
apertar as esteiras grossas e as mai s leves para as esteiras finas . As pedras,
rnais longas que largas, nunea ultrapassam os 10em.

Sentadas num pequeno banco ou no chao, as esteireiras cornecam por
torcer a baraca, operacao que eonsiste em fazer urn cordao com as folhas do
juncao 5, que servira para prender as hastes de bunho na esteira.

Tomam quatro a oito trevincas de juncao e, com os trocos para cima e
as pontas para baixo, dao urn no nos trocos . Em seguida prendem-nos entre
os joelhos, separam as trevineas em duas metades, e prineipiam a terce-las
entre as palmas da s maos.

5 A bar aca tarnbern pode ser torcida co m junca , qu e cresce em a bunda ncia no paul. No
entanto , por ser mais rija que 0 junc ao e cons equentemente mais dificil de torcer, e rara a sua
ut ilizaca o. Anos arras, quando faltava 0 juncao, tam bern se torcia com junco, que, nesta apli
cacao , foi subst ituido recentemente pelo fio ind ustrial , servindo 0 junco apenas 'pa ra atar os
feixes de este iras .
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Fazem deslizar amplamente a mao que esta por cima (a direita) para a
fre nte, imprimindo-Ihe ao mesmo tempo uma torcao para a direita. Acto
simultaneo, a mao que esta por baixo desl iza ligeiramente para tras e roda
para a esquerda (Fig. 9). Este movimento, que obtern a sua a mplit ude
maxima quando 0 polegar da mao direita se encontra, sensivelmente, sobre a
falanginha do indicador da mao esquerda, enrola as trevincas que constituem
cada metade .

Findo aquele movimento, a mao direita, ao regressar a posicao inicial,
traz, presa entre 0 polegar e 0 indicador, para tras, a metade de trevincas
que Ihe estava mais proxima, fazendo-a passar sobre a outra metade trans
portada para a frente entre 0 polegar e 0 indicador da mao esquerda. Na
continuacao destes movimentos consegue-se urn duplo enrolamento: 0 das
trevincas em cada metade e 0 de cada metade em torno da outra metade
(Fot. 10).

Quando restam alguns centimetros de folhas de juncao por torcer, a
esteireira junta mais trevincas, sempre com as pontas para cima por causa da
serrilha cortante da margem das folhas (Fig. II), reiniciando os movimentos.

Apos atingir determinado comprimento, a baraca, ao principio presa
entre os joelhos, e passada por debaixo das pernas (Fig. 9), ficando presa
entre as pernas e 0 banco (ou chao).

Para calcular a extensao correcta de baraca para uma esteira, dobram a
baraca ja torcida em seis partes , que esticam com os braces bern abertos
(Fig. 12) numa operacao a que chamam talhar ou torcer a esteira 6. Sendo 0

comprimento suficiente, cortam as seis baracas, arrematam as pontas e
empedram as baracas 7.

A accao de empedrar a baraca consiste em prender uma pedra em cada
extremidade daquela, para servir de contrapeso. lniciam-na dando urn no a
meio da baraca, Tomam entao uma extremidade, na qual dao urn no corre
dico, colocando em seguida na lacada uma pedra com cerca de 9 X 5 X 3 ern.
Apertam este no e enrolam a baraca em torno da pedra ate proximo do
outro, situado a metade da baraca (Fig. 13), puxando com f'orca para esta
ficar bern presa . 0 processo e repetido a partir da outra extremidade, utili
zando outra pedra (Fig. 14).

Empedradas as seis baracas, sao colocadas no tear, dando-se inicio a
manufactura das esteiras.

Dos dois molhos de bunho encostados aos canenhos, a esteireira vai
retirar de urn deles d uas hastes de bunho (ou mais, se q uiser a esteira rna is
grossa) que coloca lado a lado, na vara, sobre as baracas. Segurando com
uma mao as duas hastes, com a outra vai fazer passar sobre elas tres baracas
seguidas, para 0 que troca a posicao das pedras: a que se encontra atras da

6 Para as esteiras mais grossas sao necessarias quase 2 bracas para cada baraca e, para
as mais finas , uma braca e rnais 20 em aproximadamente. Urna braca e uma medida equivalente
Ii distancia entre as maos , com os braces bern abertos.

7 Quando as baracas nao se desti nam a ut ilizacao irnediata, sao enroladas, e-lhes dado
urn no com uma das baracas e sao guardadas ate posterior utilizacao, Diz-se dos rolos de
baracas, colocados sobre outros, que estao ugados.
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vara passa para a frente e a da frente para tras (Fig. IS). A metade das duas
hastes que se encontra sobre as outras tr es baraca s permanece nessa posicao ,
ficando portanto livre (Fig. 16.1).

A esteireira retira rnais duas hastes de bu nh o, mas ago ra do molho que
esta proximo da s tres baracas qu e na o for am mexid as. Tal como fez para as
primeiras, coloca-as lado a lado na vara sobre as hastes iniciais . 0 movimento
das baracas vai ser repetido , mas agora sao as tres ba racas ainda nao viradas
cujas pedras a esteireira vai trocar, sem mover as out ras que continuarao a
prender metade das duas primeiras hastes (Fig. 16.2) ate ao terceir o rnovi
mento (Fig. 16.3). Assim, na primeira vinca presa pelas tres primeiras ba racas,
ficam apenas du as ha stes, enquanto nas vincas seguintes passarao a ficar
quatro (Fig. 16).

Sendo duas esteireiras a trabalhar numa va ra, cada uma encarrega-se de
tres baracas, mantendo-se no entanto a mesma sequencia de movimentos , ou
seja , quando uma vira as suas tres ba racas, a outra nao vira .

A medida que novas hastes de bunh o vao sendo colocadas na va ra, a
parte da esteira ja feita descai entre 0 tear e a esteireira para 0 chao e, quando
as baracas ficam curtas, desfazem-se algumas volt as de baracas nas pedras,
operacao chamada desdar as pedras.

Por fim, depois de colocadas as ultirnas hastes de bunho na vara, a
esteireira retira as pedras, da urn no nas ext remidades da s baracas, apara os
pentes da esteira, e esta e dada por concluida.

Em Arzila, fazern-se fundamentalmente dois tip os de esteira : as de M on
temor ou de mattes (pois serviam de cama para os malteses, os homens que
andavam de terra em terra trabalhando no campo a soldo duns e doutros), e
as do Cabouco. As primeiras sao gro ssas, levando qu atro ou cinco hastes de
bunho em cada vinca e tern uma largura med ia de 1,95 m. Urna mulher sozi
nha demora aproximadamente uma hora na sua manufactura. As segundas
levam apenas duas hastes de bunho por vinca; a sua largura media e de
1,50 m e 0 tempo de manufactura situa-se ent re os vinte e os trinta minutos .

o comprimento de ambos os modelos e sensivelmente 0 mesmo, corres
pondendo a distancia entre a primeira mossega / baraca e a sexta, mais a
extensao dos pentes (entre 10 e 20 em cad a).

Todavia, sao feitos outros modelos de esteira quando encomendados:
esteiras com quatro baracas e ma is largas, tipo passadeira, ou com tr es bara
cas, muito pequenas (para acondicionamento de garrafas). Tambern ja.foram
feitas esteiras com sete, oito e mais baracas mas, neste caso, 0 compnme.nto
da esteira era 0 mesmo que 0 dos modelos correntes, apenas as baracas fica
yam mais juntas.

Ocasionalmente, podem ainda fazer-se esteiras de bunho guarnecidas com
tabua, embora haja pouca no paul, seja mais dificil de trabalh ar que 0 bunho,
mais perigosa no manuseamento e 0 tempo de manufactura bastante maior.
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COSTUMES

Actualmente e mais frequente ver-se apenas uma mulher a trabalhar em
cada vara mas, por vezes, uma esteireira vai trabalhar com outra no seu tear,
sem que exista qualquer rernuneracao, efectuando-se 0 trabalho em regime
de dias por dias ou dias trocados, urn dia uma mulher vai ajudar outra a
fazer esteiras e, num outro dia, a que foi ajudada trabalhara para a primeira.
Este regime nao se aplica apenas a manufactura das esteiras mas tarnbem a
escolha do bunho, por vezes ao corte, e ao trabalho de campo em gera!.

Este e hoje urn trabalho isolado, que se faz no quintal, ou num telheiro
em tempo de lnverno, ocorrendo 0 mesmo quando a esteireira se entrega a
tarefa de torcer a baraca, sozinha ou apenas ajudada por alguma filha ou
amiga.

Outrora, durante 0 verao, grupos de raparigas juntavam-se a noite,
depois do trabalho no campo, a torcerem as baracas e a fazerem esteiras ao
som das cancoes da moda, cantaroladas por todas. Eram noites nao apenas
de trabalho mas tam bern de convivio, a que por vezes se juntavam alguns
rapazes para trocarem conversas e gracolas com as raparigas, sob os olhares
benevolentes das maes, tambern elas a torcer ou a fazer esteiras .

Mas era durante 0 Inverno, quando 0 trabalho no campo dirninuia, que
se atingia 0 grosso da prod ucao pois nessa altura do ana as esteiras consti
tuiam a (mica fonte de rendimento para os camponeses rna is pobres. As
mulheres cornecavam ainda de madrugada a fazer esteiras, ajudadas pelas
filhas e muitas vezes pelos homens, so parando noite dentro. As raparigas
trabalhavam todo 0 dia para os pais e so a noite faziam esteiras para si, a
fim de juntar algum dinheiro .

Era tarnbern corrente os lavradores empregarem mulheres para fazer
esteiras. Trabalhavam sempre duas mulheres por vara, nao tendo cada lavra
dor mais que duas ou tres varas. Quem contratava e que torcia a baraca e a
empedrava, estando tudo preparado quando as mulheres chegavam. Estas
saiarn de suas casas as cinco horas da manha, por vezes as quatro, para so
regressarem a noite. Tinham de fazer por dia uma media de vinte e uma
esteiras das grossas ou vinte e cinco das finas. Ha 40 anos, as mulheres
empregadas neste servico ganhavam 5$00 ao dia, tendo ainda direito ao cafe,
pouco depois de chegarem, ao almoco a meio da manha, ao jantar por volta
do meio-dia, e a merenda a meio da tarde. Quando ficavam ate mais tarde,
era-lhes ainda dada a ceia.

Mas esses tempos, estando ainda vivos na mem6ria de quem passou por
eles, pertencem a urn passado distante. Ha mais de 20 anos que lavradores
nao contratam mulheres. Os grandes ranchos de raparigas desapareceram. Por
motivo algum, hoje, urn homem se poe a fazer esteiras - pois «fariam
cacoada dele» ... - e nao ha em Arzila mulher que, actualmente, faca mais de
trinta esteiras por semana.
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Trinta a nos atras, era ainda possivel ver de 30 a 50 barcos des lizando
pelas aguas da Vala do Monte em direccao ao Mondego: iam para a feira do
ano, em Montemor-o-V elho.

Saiam de Arzil a ao meio -d ia, na vespera. Levavam em cada barco qua
renta a cinquenta esteiras das grossas. A viagem durava uma hora mas, se
houvesse pouca agua, tinham de puxar 0 barco «a mao», pela margem,
durante muito tempo.

Importante acontecimento para as esteireiras de Arzila e para toda a
populacao do litoral beirao, a feira da Senhora da Encarnacao, a 8 de
Setembro, tern sido ponto de convergencia de distintas formas de artesanato
e de produtos agricolas procedentes dos mais variados locais da regiao.

Apes a chegada iniciam de imediato a venda de esteiras, principalmente
as tendeiras e feirantes que , como eles , se servirao delas para dormir nessa
noite. As esteireiras fazem com as esteiras uns abrigos que protegem da
cacimba e do frio da noite .

Na noite da vespera ha 0 baile e todos os divertimentos que uma feira
popular proporciona. Aqui sim , reside 0 verda deiro atractivo da feira para as
esteireiras: nao e 0 parco quantitativo que possam obter da venda das esteiras
mas 0 desejo de proporcionar ao s filhos e a si as realizacoes ludicas da feira ,
que mobilizou e continua a conduzir as esteireiras a Monternor-o-Velho.

Na manha do dia da feira paga-se 0 aluguer do local e vendem-se todas
as esteiras (Fig. 17). Vende-se a intermediaries que as levarao para a Tocha
para a pesca da tainha, ao publico em geral e ate a mulheres que as compram
para ir vende-las mais caro noutro local da feira!

Actualmente, 0 meio de transporte das esteiras pa ra Montemor e 0 trac
tor. Quando este e alugado, 0 pagamento efectua-se de acordo com 0 numero
de esteiras transportado , que normalmente oscila entre as 20 e as 30.

Outrossim para M ontemor, mas desta feit a para as feiras de realizacao
quinzenal , era tambern costume partirem esteireiras, muitas vezes a pe, com
vinte esteiras das finas a cabeca. Destas feiras, as «rnelhores», eram uma antes
e outra apos 0 dia de S. Tome (25 de Julho) . Nesta altura do ana as esteiras
eram vend idas mais caras, por ja muito do bunho se ter acabado e ja nao as
haver, e ainda porque a procura era sempre assegurada por compradores que
vinham da Tocha. Estes preferiam as esteiras de Maio e J unho, feitas de urn
bunho velho e, como tal , leves, por isso mais adequadas ao fabrico do estei
ralho para a pesca da tainha.

Noutras feiras da regiao tambern se iam vender as esteiras de Arzila,
nomeadamente as de Condeixa, de Cantanhede, Cabouco, Arazede e Tentu
gal. Em Arazede, pelo menos ate ao principio do seculo, costumavam os pa is
oferecer as filhas que se casavam algumas esteiras grossas a que chamavam
«camas»; esta mesma tradicao manteve-se em Portela ate finais da decada
passada. Em Tentugal, costumavam os familiares de defuntos colocar esteiras
no chao para que ai descansassem os amigos do falecido, enquanto 0 velavam.
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As esteireiras de Arzila viram-se vezes sem conta obrigadas a palmi lhar
longos caminhos com as esteiras a cabeca, na expectativa de as venderem.
lam para Casais, Taveiro, Ribeira de Frades, Condeixa, Soure e para a
Gandara, regiao que abrange parte dos concelhos de Mira, Cantanhede e
Figueira da Foz.

lam para Coimbra, aos cadeireiras e fabricantes de moveis; ou para perto
da ponte de Sta. Clara vende-las a homens que vinham do Cabouco; ou
ainda, na altura da Queima das Fitas , para serem destruidas pelos estudantes
pouco depois de as terem com prado; para as Festas da Rainha Santa ia 0

rancho de Arzila em carras alegoricos com as mocas a fazerem esteiras .
Nas festas da Senhora da Conceicao, em Arzila, a 8 de Dezembro, tam

bern se vendem algumas esteiras feitas em Novembro.
A producao tem-se destinado na sua grande maioria a ser comercializada;

vende-se a peca ou em pequenos lotes, a medida que vao sendo feitas:
A grande via de escoamento constitui-se de comerciantes (intermediaries) e
outros que vao buscar esteiras a Arzila com relativa regularidade ao longo
do ano .

Existem ta mbern alguns intermediaries locais que as canalizam depois,
na sua maioria, para as estacoes de fruticultura .

o acondicionamento de pequenas arvores , para proteccao durante 0

transporte para os varies locais do pais onde irao ser plantadas, constitui 0

maior emprego das esteiras. Sao para este fim utilizadas as esteiras mais finas,
que tambern servem para forrar esplanadas, proteccao de mobilias, apanha
de azeitona, alern de outras aplicacoes ja mencionadas.

As esteiras grossas usavam-se para dormir a sesta no campo, para capa
chos, para servir de mesa estendidas no chao com uma toalha por cima, para
forrar casas, esplanadas, adegas, cobrir os vegetais da geada e cobrir as dor 
nas de vinho .

o bunho que restou pode ser igualmente vendido para a empa da vinha,
no que e preferido ao vime por ser mais macio e nao ferir 0 caule da videira.
Com esse fim se deslocam actualmente a Arzila alguns individuos que com
pram mais de 200 molhes de bunho por ano. Serve ainda para enrestiar
cebolas, fabrico de almofadas e cadeiras e para manufactura do esteirao,
banco de forma anelar, construido por brincadeira pelas criancas de Arzila .

CONCLUSOES

Pelo menos desde 0 seculo passado, parece nao ter havido qualquer
modificacao na tecnologia de preparacao e manufactura das esteiras. Mas 0

facto de 0 f'oicao ter aparecido apenas no inicio deste seculo, permite-nos
aventar a hipotese de a producao massiva de esteiras so ter tide lugar em
Arzila a partir dessa altura, isto porque 0 corte a foicinho se torna inexora
velmente penoso.

A producao de esteiras sempre parece ter sido uma actividade subsidiaria,
apesar de ter ganho certa individualidade na altura da 2.a Guerra Mundial e
sempre que os lnvernos eram rigorosos e nao havia trabalho no campo.
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A melhoria das condicoes econornicas , a canali zacao da gente nova para
as fabricas e reparticoes da cidade, 0 abono da Casa do Po vo, tornaram dis
pensavel este inglorio oficio . Salvo raras excepcoes, as esteireiras sao mulheres
idosa s, sem interesse em aumentar a producao. Os cortad ores de sen volveram
outras actividades. Os terrenos de bunho sa o substituidos por out ras culturas .
Nao exi ste qualquer estimulo para 0 continuar desta actividade t rabalhosa e
pouco luvrativa .

A sua extincao ainda nao se fez chegar por serem procuradas principal
mente para 0 acondicionamento de ar vores e devido a instituicao da esteiraria
em Arzila .

Por quanta tempo resistira esta ac tividade da cultura mat erial do homem,
tao mal conhecida entre nos?

Gracas a ela , 0 paul , que e ele propri o 0 resultado da cri acao conjugada
do Homem e da Natureza, tern continuado como importante repositorio de
especies selvagens .

Onde 0 paul ja nao e cortado , assiste-se a invasao do canico.
E por certo out ras a lte racoes notaveis hac-de advir. ..
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QUADRO 2. Tabela de precos (em escudos)

1930 AN OS 30 AN OS 40 1960 1970 1975 1978 1979 1980 1981

Yara de bun ho 120-170 250

Foicao 800

Foicinho 100 - 170

Gadanha 1300

Cortador (preco por meio dial 500-700

Transporte A. Do Pau l para Arzila I. Tractor 350 - 500" - 700

de bunho 2. Carro de boi s 300 " - 500

[pre~Ds per frete) B. Adquirido em Alfarelos (Tractor) 500

Manhota A. Para a populacao local

de B. Para pessoas de fora

bunho C. Para a Empa

T ra nsporte de esteiras para a feira de Montemor
3 5(precos por esteira)

Arrendarnento de local na feira de Montemor 5 10

A. Grossas 0,6 1-1,5 h 2,5 c 3 d 5 20 - 30 30 70 ' no. 180-190g
Esteiras

B. Finas - 1,5 6 16 - 25 ' 30 - 40r

a: verificam-se simultaneamen te.
FE IRA DE MONTEMOR: b: feira franca; c: feira boa; d: feira muito boa; e: ao interrnediario local; I no interrnediario local; g: segundos
intermedia ries.
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esteire iras, sem cuja co labo racao este tr ab a lho na o teria sido possivel . .

GL OssARIO TE CN ICO

Alargar (as manhotas) - Es pa lha r 0 bunho .

Baraca - Especie de co rdao fe ito de ju ncao , q ue se rve pa ra coser as es tei ra s, o u seja, pr ender
as hast es de bunho.

Braca - Medida equ ival ente a d istancia en tre as maos, com os brace s be rn a bertos ,

Bunho - P la nta com a q ua l se faze m as est eiras.

Camoicos - Pequen o m o nt e de terr a, o u de ra izes. «0 juncao cria-se em camoicos»: as m[;ll;:s
fo rma m urn emara nh ad o que fica aci ma d o nivel do so lo .

C a nenhos - Ha st es de mad eira co m 2 metros de co mpriment o e cerca de 4 ce ntime t res de
d iametro , asse nte s no chao e encosta dos a uma pa red e, q ue sustentam a vara do tea r.

Desdar as pedras - Qua ndo a baraca fica curta, tiram-se um a ou mais lacadas de baraca das
pedra s.

Dias por dias - D iz-se d o reg im e de trabalh o em que, urn d ia um a m ulh er vai trabalha r para
o utra, e n u m o utro, a que foi aj udada va i po r sua vez t rabalhar para a qu e a aj udou.

Dias trocados - 0 mesm o q ue 'd ias por d ias' .

Emorear - C ol ocar as ma nh ot as a o a lto e ncos tadas um as as o utras, em m oreias de for ma
co nica.

Empedrar a baraca - Accao de pre nd e r uma pequen a pedra em cad a ex trem idade da baraca ,
para se rv ir de contra peso .

Escolher 0 bunho - Sep ara r 0 bunho da s o ut ras planta s q ue se desenvo lve m co nj untame nte ,

Espipar 0 bunho - Segurand o pela ponta das hast es, re ti rar 0 bunho de entre as o u t ras
plantas.

Es teira - Te cido de bunho.

Esteiralho - Co nj un to de vinte es te iras a ta das topo a top o qu e se usam na Tocha e e m F o r
moselha , para a pesea da ta inha : sa o es te nd idas it su pe rficie da ag ua e a ta inha , ao ve r a
so mb ra d o estei ra lho , j ulga se r u rn obstaculo dent ro de agua e sa lta, ca indo-Ihe em cirna.

Esteiriio - Banco de fo rma a nela r co nstru id o co m hastes de bunho , por brincadeira , pelas
cria ncas de A rzi la .

Foi~ao - In strumento usad o para co rta r 0 bun ho no paul .

Fo icinho - Inst ru mento usad o pelas m ulheres pa ra co rtar 0 bun ho no pa u l; se rve ta rnbern pa ra
eo rtar e lim par 0 j unca o .

Gadanha - In strumento usa d o para co rta r 0 bun ho no pa u l. A sua int rod ucao pa ra es te fim e
recente.



Esiei ras de A rzila 21

Juncao - Pla nta com cuja s foili a s' sf {11fte it baraca .

Manhota - Mo lhe de bu nho que da para 1-1,5 esteiras das grossas ou pa ra 4-6 das finas .

Mo reia - Grup o de 12 manh otas col ocadas ao a lto.

M6ssegas = Rill1 huras co m cerca de I cm, feit as na va ra , o nde se colocam as baracas,

Olh eiro - Nascl!fHe de ~gUa 110 fjldJl ,

Pa lhico - Diz-se das ervas ~Ue 6f~se1tm no pa ul conj u nta me nte com 0 bun ho ; se rve para colo-
car nas ca mas d o gad o.

Paveia - Quantidad e de bunho qu e e co rtado de cada vez . Pequenos mo lhes de bunho.

R ipa r 0 bunho - 0 mesm o que 'espipar 0 bunho',

Sorte - No nie dad o a cada propriedade no paul.

Ta lhar uma este ira - Torcer' it qua ntida de de baraca necessa ria para urna esteir a.

Tear - l nstrumento para (eM t as estelras.
Torcer um a este ira - 0 mesrno qu e 't alh ar urna esteira' ,

Trev inca de [uncao - Fo lha de JUii¢iio,

T rocos - A pa rte ma is larga da fo lha de j uncao .

Ugar as baracas - Pe r os lacos da s ba racas uns em cirna dos outros .

Vara - A) Unida de de medida pa ra a co mpra d o bunh o no paul; uma vara e dividida em 6
covad os e tern cerca de 3 met ros. B) Tabua d o tea r.

Vinca - Es paco , quantidade , de bunho q ue fica ent re urn cruza mento de baraca (troca de
pedr a s) e 0 seguinte.
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Fig. I - Corte com f'oicao

Fig. 2 - Foicao (a esq ucrda)
Foicinho (a dir eita)



Esteiras de Arzila

Fig. 3 - Arras dos co rta do res, seguem as mulheres par a esco lhe r 0 bu nho

F ig . 4 - Esco lha do bunho

23



24 A ugu sto A bade e Jose Romiio

F ig . 5 - 0 bunho e ag ru pado em paveias

F ig . 6 - Varias manh ot as a largadas ao longo das ca rreiras



Esteiras de A rz ila 25

Fi g . 7 - Manhotas em or ead as

Fig. 8 - 0 tea r: a o ce ntro, ava ra co m du as baracas suste nta da po r dois canenhos.
lat era is



26 A ugusto A bade e Jose Romdo

Fi g. 9 - Posicao da s maos no acto de torcer

F ig. 10 - Aspecto do enro lamento a pos a sequencia dos dois movimentos



Esteiras de A rzila

F ig . 1I - Acrescen to de tr evinc as

F ig . 12- Ca lculo do compriment o da baraca pa ra uma esteira

27



28 A ugu sto A hade e Jose Ron uio

F ig. 13 - Emped ra r a baraca

F ig . 14 - 0 em pedra r da bar aca

1- Pressionar; 2 - Pu xar ; 3 - Enro lar; 4 - Esticar.



Esteiras de AI':i1a 29

A B c o E F
F ig . 16.1 - I ." co locacfio de bunh o . Troca ra m de posica o as
pcdras da s ba racas A , 13, C; 0 bun ho preso pO l' estas baracas

co rr esp o nd c il primei ra vinca

A B c o E F
Fig. 16.2 - 2." co locacfio de bun ho . Trocara m de posicao as
pcdras das baracas D. E. F; 0 bunho preso por es tas ba racas

correspo nde il seg unda vinca

F ig. 16.3 - Po rmenor da baraca A. na
te rcei ra co locacao de bunho 2<:

I - I. '" hast es de bunho; 2 - 2.'" hast es de
bu nho : 3 - 3.'" hastes de bunho; 4 - Bunho

correspo ndente il te rceira vinca

A

Fat. 16 - As t res primeiras col ocac oes de bunho na va ra

4



30 A ugusto Ab ade e Jose Romiio

F ig. 15 - T roca r das pedras

F ig . 17 - Fe ira anual de Monternor-o-Velho; venda de esteiras


