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Artesanato de palma

ANGELA MARIA V. DIAS

RESUMO

Desde os prim6rdios da humanidade que 0 homem cria, transforma e utiliza
o bjectos, aproveitando os recursos que 0 meio ambiente the pode fornecer. Estes
objcctos - objectos culturais e que fazem parte da cultura material duma dada
sociedade - respondem a necessidades, facilitam a subsistencia e tornarn-na possivel
nas mais variadas regi6es da Terra.

Fabricar recip ientes para transportar mais eficazmente maiores quantidades de
fru tos, parece ter sido uma tarefa ja existente nos tempos pre-historicos,

Com base numa recolha efectuada na rcgiao do Algarve, e feita a descricao da
ma nu factur a duma alcofa de «ernpreita» (peca de artesanato executada com as folhas
da pal rneira -a na ),

Palavras-chave: Subsistencia e aproveitamento do meio; Colheita e transporte
de frutos ; Tecnicas de aproveitamento de especies vegetais .

RESUME

Des l'origine de l' h uma nite que l'homme cree, trasforme et utilise des objets,
e n profitant des ressources que Ie milieu lui peut fournir. Ces objects - des objects
cultu re ls et qui font partie de la culture ma teriel d'une certaine societe - repondent a
des besoins, facilitent la subsistance et la rendent possible dans les plus divers reg ions

de la terre.
Fabriq uer des recipients pour porter avec plus d'efficace une quantite plus

gra nde de fr uits , semble avoir ete une tache deja existente a la prehistoire,
On fait la descript ion de la manufacture d'une «alcofa de ernpreita» (piece

d'artisa nat executee avec les feu illes d u palmier nain) avec l'appui des renseignements
p ris a la region de l'A lgarve.

Mots-clef Subsistance et profit du milieu; Recolte et transport de fruits; Techni
qu es de profit des especes vegetaux.
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I - A SUBSISTENCIA E A TECNOLOGIA

«Atraves das idades, 0 homem com sa ude e segu ranca
desloca-se o rgulhosa mente na s pla nicie s ou nas pastagens,
dand o mostras de bravura . Ferido pela do enca , ele a pe nas
pod e a rras ta r-se, gernend o, par a 0 seu abrigo, como qua lquer
o ut ro a nima l».

W ELLS. 1969, p. 19.

o orga nismo human o esta programa do, do po nto de vista gene tic o, para
produzir os componen tes fisicos e quim icos q ue Ihe permitem 0 seu cresci
mento e reprod ucao , desd e q ue possa reti rar do me io a mbie nte os elementos
e substa ncia s necessa rie s a sua subsistencia (oxigenio, ag ua, vita minas , sa is
miner ai s, proteinas , lipidos, hid ra tos de carbo no) e d isf ru te duma temperatura
a m biente dent ro de determ inados valores compativeis co m a sua so brev ivencia
( T ITIEV, 1985).

D o ponto de vista a nato mico e, es pecialmente no que res peita ao a pa re
Iho os teo-muscular, 0 ho mem e urn animal po uco especia lizado - nao e 0

que possu i ma io r agi lidade, maior acuidade vis ual ou audit iva , maior ca pac i
dad e de resis te ncia ao frio, rna is importantes «a rrnas naturais» de defesa, etc. 
mas, se 0 nao fosse , estaria limitado a urn numero restrito de accoes e a urn
determi nad o meio ambiente . A no ssa especie possui, como especificidades
a na to rnicas: u rn enorme de senvolvimento do cortex cerebra l, posica o ere cta
que de ixa as ma os dispo niveis (as quais sao capazes de efectuar mo vim entos
delicad os e a presentam a inda a sensibilidade bastante desenvo lvida), pes
sim ulta nea me nte robustos e fIexiveis para suportarem 0 peso do corpo e
ca minha re m o u correrem e 0 seu aparelho visual propicia-lhe visa o este reos
co pica que permite a aval iacao da profundi dade e da d istancia. 0 homem
detern uma am pla capacidade de agir so bre 0 meio ambiente, de forma a
cri ar , utiliza r e a per feicoa r artefactos (q ue usa como pro lo nga me ntos transi
tori os do se u organismo, para satisfazer necessidades) q ue Ihe facilita m a
so brevivencia. De posse de ca pacidade mental para lid ar co m abstraccoes e
simboli zar, sa o criad os sig nifica ntes (si m bolos, que podem ser individuais, e
sinais, que sa o arbit rarios e convencio nai s, portanto , necessariamente sociais)
e significa d os - os qua is existem em funcao du m gru po que os reconhece,
t ransmite e pode t ransf'orrna-l os - que, ao prod uzirem erno coes, induzem
alteracoes bio-fisi ol ogicas e dao orige m a uma res posta co m portamenta l.
Interi o riza co nce itos, efectua valorizacoes, cria normas; elabora a percepcao
de si (incl uindo a d o seu «papel» e do seu «status») e do q ue 0 rod eia ; utiliza
a memoria q ue possui urn caracter reconst ru tivo, em pa rte co ncept ua l e em
parte inferenciaI d o passado (BR ING UIER, 1978) e, pa ra a lern d isso, faz previ
soes e pia nos (se m pre-deter rninaca o genetica, elabo ra metodos para a t ingir
objectivos, tanto un s como os outros, susceptiveis de reajustes e modificacoes),
Estas ult im as caract eristica s a liarn-se a memoria , pensamento si rnbolico e
lingu agem, que se interligam entre si e com os objectos, permitindo-Ihe traba-
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Iha r individualmente au em grupo, criando, modificando e adaptando as
objectos culturais, em funcao de situacoes novas. Faz as objectos dependerem
de si, mas ao mesmo tempo tambern depende deles; eles constituem uma
«segunda natureza», que Ihe permite sobreviver e multiplicar-se, nas mais
variadas regioes do globo terrestre (TITIEV, 1985) e apesar da modificacao dos
ambientes locais (na impossibilidade de obter grandes modificacoes biologicas,
modifica a sua cultura material) . Mas, se a biologia se serve da cultura como
apoio (e das caracteristicas de funcionamento cerebral e da existencia em
grupo que estao na origem desta ultima), tambern a cultura pode influenciar
a biologia, limitando a desenvolvimento de potencialidades e Iesando ate 0

proprio equipamento biologico ao criar e utilizar objectos, como par exemplo
na China tradicional, a usa de faixas ligando as pes das mulheres - situacao
de inconformidade bio-cultural. Urn tipo diferente de inconformidade bio
-cultural e devido aos efeitos destrutivos, nao desejados, de tecnologias que
implicam elevado grau de poluicao, nas sociedades desenvolvidas.

II - 0 APROVEITAMENTO DE MATERIAS VEGETAIS FLEXfvEIS

Desde as tempos mais remotos que a especie humana aproveita fibras
vegetais para atar au fabricar recipientes destinados a colheita, trans porte e
conservacao de frutos . No entanto, devido a deterioracao facil destes mate
riais, e dificil encontrar as seus vestigios (Fig. I) e as referencias mais antigas,
geralmente, chegam ate nos atraves de pinturas rupestres (Figs. 2 e 3).

Em toda a regiao mediterranica e tambern no Algarve, cresce uma pal
meira ana, algumas vezes chamada palmito (especie Chamaerops humilis - a
unica especie de palmeiras · que cresce espontaneamente na Europa), cujas
folhas dao origem a urn artesanato de palma tradicional nesta zona. Esta
palmeira desenvol ve-se em terrenos secas, argilosos, barrentos ou calcarios e
sao-lhe propicias as temperaturas elevadas (K VON!, 1981).

N a que diz respeito ao Algarve, do seculo XVI - epoca em que existe
urn cornercio intenso, especialmente com a Norte de Africa, Andaluzia, Lis
boa e tarnbern com 0 Norte da Europa, exportando-se sobretudo produtos
agricolas - chegam-nos inforrnacoes sabre 0 aproveitamento da palma:

«Nas-ce tao bern no Algarve a palma montezina de todos bern conhecida
pallo uzo que temos della; criasse em montes pellas serras, e tao bern por toda
a outra terra rna, e boa...»

«...Dos olhos desta palma que se colhem quando estao tenros, a que
charnao cogolhos fazem obras proveitozas, e outras tao delicadas e custosas
que por maravilha as levao par Reynos estranhos. Dos cogolhos mayores se
fas grande multidao de alcofas pintadas de vermelho e preto , que durao
muito, e sao de boa serventia par serem leves e limpas. Dos outros rna is
pequenos se fazem sombreiros que se chamam palhetes com seus cordoes do
mesmo festejados de tanta lacaria arte, e que em toda a parte onde as levaa
sao de muita estima... » (MAGALHAES, 1970).
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Fig. 2 - Mulher es com ces tos . P intura rupest re em Raco de Mok ra . Ca ste llo n de la
Plana

Com a palma sao fabricados, por ex ernplo, chapeus, vassouras, alcofas
pintadas e, muito especialrnente, recipientes para transportar, secar ao sol ou
guardar frutos (amendoas, alfarrobas, figo s, uvas e passas de uvas, arneixas,
lara nja s, etc.). Oeste modo, a industria artesanal de palma de senvolve-se, em
grande parte , ligada a fruticultura (esta serve de motor impulsionador do
artesanato de palma, esparto e junco - fibra s vegeta is de crescimento espon
taneo nesta regiao) ,

1I1 - AS DIFERENTES FASES DA MANUFACTURA DUMA ALCOFA
DE EMPREITA: A ALCOFA TRINCHADA

No mato da regiao do Algarve - como noutras regioes de clima medi
terranico - cresce espontaneamente uma palmeira ana , que se desenvolve a
pouca altura do solo (0 seu diarnetro, muitas vezes, excede a sua altu ra, que
e de aproximadamente um metro (Fig. 4». A palma exterior e mai s grossa,
mais dura, menos perfeita e s6 se consegue a rra nca r cortando 0 pe com uma
faca; e utili zada para 0 fabrico de vassouras. A palma que nasce na parte
central do arbusto e, pelo contrario, mais maleavel, menos espessa e arranca-se
puxando simplesmente pelo pe; esta e a palma utilizada para a «ernpreita».

Na Andaluzia, em que a palma e objecto duma ampla cornercializacao,
a sua colheita efectua-se durante os meses de Junho e Julho, quando atingiu
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I
Fig. 3 - Co lhe ita do mel. co m as a be lhas voa ndo em red o r

da pe rso nage m qu e leva um ces to na ma o
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F ig . 4 - A palmcir a-ana . numa zona de 'ma to mcd itcrranico

F ig . 5 - Tra ta mento da palma para ev itar .a sua det eri oracao



38 Angela Maria V. Dias

o seu crescimento maximo. No Algarve, 0 aproveitamento da palma e muito
menor e esta colhe-se durante um periodo mais alargado, pois encontram-se
sempre palmeiras a que ainda nao foi tirada a palma. Apes esta ter sido
co lhida, cresce nova mente. .

A palma e transportada em alcofas e espalhada no patio ou na varanda
da casa, para secar ao sol; deste modo, perde a cor verde que tinha no mato,
para se tornar amarela .

Depois da palma ficar seca, cortarn-se os pes de forma a diminuir 0 seu
comprimento, molha-se e poe -se de novo a secar ao sol. Em seguida, a palma
vai a «enxufra r», Nesta operacao, que tem 0 objectivo de evitar a deterioracao
posterior da palma, corneca-se por par enxofre num recipiente, que e colocado
ao lume. Quando 0 enxofre corneca a deitar fumo e a fundir-se, p6e -se 0

recipiente no fundo dum caixote de madeira, com a pa lma a sua volta e sobre
o proprio caixote (Fig. 5). Tapa-se este com uma peca de tecido que 0 possa
cobrir totalmente, de preferencia imperrneavel, para a palma ficar suficiente
mente bem resguardada do contacto com 0 exterior, durante cerca de 24
horas. Apos este periodo, a palma de cada ramo e separada, individualizada,
tirando-se ados lados, mais estreita, para fazer a «baracinha», 0 pe e cortado
na totalidade e a palma mais larga e usada para fazer a «ernpreita».

E neste momenta que , quando se desejam fazer alcofas pintadas, se tinge
a palma com anilina verrnelha. lilas , azul ou verde.

Para fazer a «baracinha» (a qual serve para coser a «ernpreita» e revestir
as asas da alcofa), corneca-se dobrando uma palma ao meio, onde se faz uma
pequena argola, enrolando os lados dessa palma um a volta do outro. Para
os dextros, e agarrada a ponta da palma do lado direito, entre 0 indicador e
o polegar. Com um movimento circular do indicador, da direita para a
esquerda e descrevendo um semicirculo, a palma vai sendo enrolada sobre si
propria; 0 movimento de enrolamento da palma continua-se, da esquerda
para a direita, formando um circulo completo. Ainda agarrada entre 0 indi
cador e 0 polegar, a palma e empurrada para a esquerda, para tras da ponta
que se mantinha no lado esquerdo, sendo esta empurrada para a direita com
o polegar da mao esquerda. Repete-se a mesma operacao de enrolamento com
esta palma, a qual e depois trocada com a palma do lado esquerdo . A mao
esquerda aperta, entre 0 indicador e 0 polegar, a «baracinha« no local onde
esta aca ba e saem as duas extremidades das pa lmas, para que nao se des
manche (Fig. 6). Quando a palma inicial chegar quase ao fim, introduz-se
uma outra em cada uma das suas duas extremidades. Continua-se a fazer a
«baracinha» ate esta atingir 0 comprimento duma braca. Entao, da-se um no
com as duas extremidades finais da palma. Corneca-se uma nova «baracinha»,
utilizando 0 mesmo procedimento; assim, juntam-se varias bracas desligadas
umas das outras (semelhantes a cordas finas feitas de palma) que se podem
enrolar, formando novelos grandes de «baracinha», que se guardam ate serem
usados.

Depois de se ter feito a «baracinha», vai-se fazer a «ernpreita». Corneca-se
com duas palmas unidas uma a outra, a que se juntam outras duas tambern
unidas uma a outra, formando uma cruz. Dobra-se um dos lados, sobre a
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F ig. 6 - A «ba racinha»

,
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F ig . 7 - A «ernpreita »

F ig . 8 - Cose-sc a «cmpreita » c rcveste rn-se as asas, com a ba rac inh a
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palma que the esta perpendicular, 0 qual se vai juntar a sua metad e, descre
venda um semicirculo. Obtern-se uma especie de leq ue com as qua tro ponta s
da pa lma. As duas extremidades exteriores vao cruzar co m as d uas ex tremi
dades internas, que assim passam para a parte externa; as do meio ou inte rn as
cruzam-se entre si . E neste principio de entrancado que se va i int rod uz ir uma
q uinta pal ma . Oeste modo, ficam cinco pontas num lado e quat ro no outro
(co mo as palmas com que se cornecou 0 -e nt ra ncad o era m duplas , depois de
afas tadas umas das outras obtemos este nurnero) . A ext re mid ade ex te rn a do
lad o q ue tem cinco palmas, vai passar por detras das duas pa lmas que se lhe
seg uem e cruzar, em seguida, por diante das outras duas. Vai, assim, junta r-se
ao lado que tinha quatro palmas, ficando neste cinco e quatro no a nte rior.
Repete-se 0 mesmo procedimento com a palma mais ex te rna d o lado qu e
poss ui cinco pontas e assi m sucessivamente (Fig. 7). Para q ue a «ernprei ta»
fiq ue ma is resistente, cada palma deve ser sempre d up la, pelo que deve refor
ca r-se com outra q ue se in t roduz no ponto de onde ela sai do en tra nca do.
Q uando a «ernpreita» tem 0 comprimento cons iderado suficiente (0 qu al
depe nde do tamanho da alcofa que se quer fazer) e posta ao so l pa ra secar.
Cortam-se -lhe as extremidades das palmas, que se destacam ao lo ngo do
entrancado nos locais onde terminou cada palma: Mede-se a bracas e enrola-se
de pois. Os rolos sao salpicados com agua e pfiem-se a secar ao so l. Depo is
de secos sao «enxufrados» - procedimento identico ao q ue fo i rea lizado
anteriormente com a palma. Cerca de 24 horas depo is, a «ernp reita» esta
pronta para ser cos ida.

A «baracinha» enfia-se numa agulha de coser alcofas, que e int rod uz ida
na parte inicial da «ernpreita». Partindo desta extremidade, corneca-se a coser
em circulo, unindo os bordos da «ernpreita» (Fig. 8) . 0 circulo vai cresce ndo
e q uando ja tem um diarnetro suficiente para formar 0 fundo da a lcofa,
dob ra-se a parte externa para cirna , de modo a formar u m peq ue no bo rdo ;
continua-se a coser a empreita, mas agora em altura, a fim de fazer os lad os
da alcofa . De cada vez que a baracinha se acaba, acrescenta-se outra a ante
rio r, por interrnedio dum pequeno no. Continua-se a coser a «ernpreita» ate a
sua extremidade final, que tambern e cos ida de forma a nao se desmanchar e
debrua-se 0 bordo da alcofa, em todo 0 seu comprimento, d uas vezes .

Neste momento, ja se podem colocar a trincha e as asas (vao ser fei tas
com «ernpreita» e «baracinha») , Molham-se ligeiramen te com ag ua, a
«ernpreita» e a «baracinha», sacudindo-se em seguida. De novo com a ag ulha,
introduz-se a «baracinha» na extremidade da «ernpreita», cosendo-a ao po nto
central externo do fundo da alcofa. A trincha vai sendo cosida a alcofa, d o
fundo em direccao ao bordo, com pontos largos. Quando alcanca 0 bordo da
alcofa, vai formar a porcao interna da asa. Continua de novo a ser cosida,
mas desta vez no sentido inverso ate atingir 0 ponto de partida; seg ue-se do
mes mo modo, no lado oposto da alcofa, para forma r a po rca o int erna da
o utra asa, regressando depois ao mesmo ponto de origem. A a lcofa deve ser
dobrada pelo meio no bordo, quando se esta a coser a trinc ha, para verificar
se as asas estao a ser colocadas simetricamente, uma em re lacao a out ra .
Corta-se a empreita que sobra, de forma a poder introduzir-se a extre midade
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Fig. 9 - Confeccao da asa

final da trineha, por debai xo da que esta no ponto de origem e eose-se. Na
parte interna da alcofa, da-se urn n6 com a «baracinha» e eorta-se esta.

Para terminar a manufaetura da alcofa trinehada, ap enas falta aeabar as
asas . Para 0 fazer, introduz-se a «ba racinha» com a agulha, na porcao supe
rior da alcofa, na trincha, imediatamente abaixo do ponto onde corneca a
asa . Desta vez, a «baracinha» esta dobrada, formando urn fio duplo . Coloea-se
urn peq ueno mo lho de palma rnais fina , na parte inieial da asa, estendendo-o
ao longo de todo 0 eomprimento desta ultima e enrolando a «baracinha» de
for ma a revesti -lo a toda a volta (Fig. 9). Cortam-se as extremidades da
pa lma que sobrar na parte final da asa; eose-se ai a «baracinha» e da -se urn
n6 para nao se desmanehar. Corta-se a «baracinha», fieando a alcofa eon
cluida (Fig. 10).

Ao longo de todo 0 trabalho com a palma, esta deve molhar-se sempre
urn poueo, 0 que a torna mais maleavel, faeilitando 0 seu manuseamento .
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F ig . 10 - A a lcofa trinch ad a c mu ito utili zada para a co lhc ita c 0 tr an sp urt c
de frutos secus, co mo por exe m plo, a lfa rro bas

43
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NOTAS

1) Ao longo do a rti go, 0 term o cultura foi utili zado no sentido a la rgado , de tod as as
criacoes - cultura nao material - res ulta ntes da activida de mental (que requer 0 fun cion a
mento da biologia pa ra exist ir e a inte racc ao socia l para se desenv olver) e ai nda de tod as as
reali zac oes resultantes da acca o do hom em (e q ue exigem conhecimentos tecni cos) sob re 0 seu
mei o a mbiente - cultura material.

2) Des ignac ao de diver sos recipientes de «ernpreita», por orde m cres cente de tamanho:
balaio , bal sa , sevilhana, a lcofa, quintal , seira, seirao e gorpelha .

3) A recolha dos elementos pa ra a ela bo racao do cap itul o III - «As d iferentes fases da
manufactura duma a lcofa de empreita : a alcofa trincha da» - foi efectu ad a no sitio de Vale
Judeu , fre gues ia de S. Se bas tiao , co ncelho de Louie, no distrito de Faro. A alc ofa tr inchad a
(reforcada com a t rinch a) e 0 recipiente de «ernprei ta» mais vulga rmente usado para a colh eita
e tr an sporte de frutos (sobretudo frutos seco s) na regiao do Alga rve, onde 0 fabrico de o bjectos
em palma e uma activida de tradicion almente ferninina.

4) As figu ras I , 2 e 3 'fora m rep roduzid as da o bra Cesteria Tradicional Iberica, Bigni a
Kuoni , por cortesia de Ed iciones del Serba l, Barcelon a .
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