
ANTRO
PO

LOGIA
Portuguesa

Vol. 6 01988

Instituto de Antropologia - Universidade de Coimbra



Antropol. Port., 6. 1988: 45-79

A louca vermelha de Miranda do Corvo

EDGAR LAMEIRAS I

RESUMO

Artesa na to ja milenar e distribuido por toda a regiao de Co imbra, a olaria ve-se
agora q uase restringida a uma povoacao d o Co nce lho de Mira nda do Co rvo 
Carapinhal- onde dez oleiros per sistem aind a teim osamente na sua a rte. Descreve
mos neste artigo todo 0 processo desde a extraccao, 0 prep a ro, a mod elacao do barro,
a secagem das pecas ja feitas, 0 asa r, a ornarnentacao e a cozedura ate ao escoamento
e comerc ial izacao da s diferentes peca s. Descrevemo s tarnbern os principais instrumen
tos e material neces saries para tod as estas operacfies assim com o uma relacao da
louca ver melha t radi cional do Cara pinha l.

Palavras-cha ve: Ca ra pinha l; Olari a; Louca vermelha .

A BST RACT

Millenarian workman sh ip spread in th e who le region of Co imbra, the pottery is
nowad ay s almost confined to a village in th e co uncil of Mi ra nda do Corvo - Cara
pinhal - where ten potters per sist ob stinately in its ar t. We describe in this article all
the pr ocess from the ex tract ion , the preparation, the modelling of the clay, the act of
drying the already fini shed objects, th e act of furnis hing them with wings, the decora
tion and th e cookery to the outlet and co mmercializa tion of the different o bjects. We
a lso describe th e main instru ments a nd necessa ry mat erial to a ll these operations as
well as a list of the traditional red ceramics of Carap inhal.

Key-words: Car ap inhal; Pottery; Red cerami cs.

I . 0 barro vermelho no Concelho de Miranda do Corvo - Perspectiva his
torica

A olaria no Concelho de Miranda do Corvo encontra-se hoje confinada
aos lugares do Carapinhal, onde II oleiros exercem a sua profissao , e de
Bujos, com urn oleiro que muito raramente se dedica a manufactura de pecas
de barro (ver apendice I). A olaria neste concelho atingiu 0 seu maximo

I Escola Superior de Educacao de Leiria, Apa rtado 424 , 2404 Leiria Codex.
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desenvolvimento no seculo XVIII, distribuida pelos lugares de Miranda,
Espinho, Tabuas, Carapinhal, Bujos e Montoiro.

Belisario Pimenta, neto de urn oleiro de Bujos e urn dos poucos indivi
duos que se dedicou ate hoje ao levantamento de documentos sobre a evolu
9ao dos centros oleiros desde mead os d o seculo XVI, da-nos conta, num seu
artigo intitulado «Oleiros de Miranda do Corvo», do numero de oleiros que
actuavam nas diferentes aldeias do Concelho de Miranda. Assim, Miranda
do Corvo era 0 unico local ate final do seculo XVI onde se exercia a olaria
com 13 oleiros, atingindo no seculo seguinte, entre 1660 a 1680, 0 nurnero
maximo de 49 oleiros, verificand o-se simultaneamente 0 aparecimento de
outras oficinas nas aldeias de Espinho (com 4 oficinas) , Tabuas (com 2 ofici
nas) e Carapinhal (tarnbem com duas oficinas) I (PIMENTA, 1933). Mais tarde,
entre 1700 e 1740, estendeu-se a olaria tambern para as povoacoes de Bujos e
Montoiro, enquanto Espinho e Carapinhal viam aumentar 0 nurnero das suas
oficinas. Ate 1820 0 numero total de oleiros no concelho decresce significati
vamente, chegando a desaparecer dos lugares de Tabuas e Montoiro (Figura I).

De 1820 ate aos nossos dias poucos ou nenhuns dad os existem. Sabemos
so que Espinho ficou ate 1900 reduzido a urn olei ro e Carapinhal e Bujos
com 16 oleiros em 1907 (MONTEIRO, 1905-1908). Fazendo urn levantamento
oral concluimos que em 1976, Bujos possuia ainda 3 oficinas de olaria a fun
cionar, apresentando-se hoje sem nenhuma permanente 2. Ja no Carapinhal 0

nurnero foi evoluindo e chegou mesmo a atingir, segundo urn habitante da
localidade, 0 nurnero de 50 oficinas , decrescendo sucessivamente para 40 no
decenio seguinte, para 15 em 1978, 12 em 1982 e 10 em 1987 3.

Na ausencia de uma devida politica de intervencao cultural e ultrapassada
pela industria dos plasticos , esta «profissa o que suja» (palavras do oleiro Jose
Quirino) tende rapidamente a desaparecer. De idade ja avancada, os oleiros
nao tern descendentes que Ihes queiram seguir a profissao . Os filhos destes
oleiros nao apresentam inclinacao pelo gosto da arte, existindo actualmente
so urn oleiro que sucedeu nos ultirnos anos a seu pai, Manuel dos Santos,
por incapacidade de trabalhar e urn outro que ajuda quando pode 0 seu pai,
o oleiro Manuel Francisco . A maior parte dos filhos chega mesmo a apresen
tar desprezo por esta profissao que, po r tradicao familiar, foi imitando de
avos, pais ou irrnaos desde os 12, 13 a nos diariamente do nascer ao par do

I Este movimento cre scente e decrescente do nurnero de oleiros ao longo dos anos pelos
diferentes lugares, deve-se provavelmente a procura de melhores ja zigos de barro .

2 De notar, como ja atras referimos, que existe urn oleiro em Bujos qu e ha cerca de 10
anos nao exerce a olaria como profissao . Mas cremos que a sua vontade e ret orna-la, ja que
conserva a porta de sua casa a maroma e os barros vermelho e branco sob plasticos,

3 Ainda que nao tenhamos encontrado dad os bibliograficos sobre 0 exercicio desta pro
fissao na aldeia do Corvo, urn oleiro no Carapinhal indicou-nos aquela como tendo sido, ainda
este seculo 0 maior centro oleiro do concelho a seguir a vila , transferindo-se rnais tarde para 0

Carapinhal devido a existencia pr 6xima de 6ptimos jazigos de barro (Pisca, Traz do Cabeco e
Vale do Salgueiro).
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SOI4. Tendo ja quase todos eles ajudado as seus pais co mo serventes, no
amanho e escolha do barro.

2. Locais de trabalho

2.1. 0 local de ex tracciio do barro - 0 barreiro

De Agosto a Setembro as homens e tam bern par vezes as mulheres e as
outros fa milia res ap licarn-se na extraccao do barro dos diferentes luga res de
nome barreiros: Alto do Padrao (barro branco), Monte Trigo (barro verrne
Iho) e P isca (barro branco) 5. Feita a extraccao do barro par interrnedio de
pas e en xadas, este e transportado pelas mulheres a cabeca ate ao monte
(local no campo onde e acumulada a argila) em cestas de verga (40 ern par
60 ern - dimen so es apro ximadas) completamente cheias 6.

2.2. A ofic ina e anexos

Do m onte sempre que necessa ria , a argila e transporta par urn carro de
bois ate a oficina, onde e depositada num local geralmente interior au par
vezes exterior, ao nivel do solo , tambern de nome barreiro 7. 0 barro e aqui
depositado em montes separados , consoante a sua proveniencia. A oficina
propriamente dita encontra-se sempre proxima da habitacao do oleiro,
podendo ser au nao contigua a esta (Figura 2).

Aqui na ofic ina, al ern do barreiro ja menciado , encontramos tambern a
curtidoira, pequen o espaco terreo ao lado do barreiro, onde barros branco e
vermelho ja misturados van ser curtidos. Presentemente este espaco destinado
a curtir 0 barro ja nao existe, sendo esta operacao substituida pela accao da
maroma ou ainda mais modernamente pel a massadoura ou pela fieira (a que
mais a frente nos referiremos) .

Ainda dent ro da ofi cina poderemos encontrar urn ou mais t ornos, habi
tualmente proxirnos de uma fonte de luz natural (porta ou janela); 0 empela
doir o, originariamente uma pedra xistosa, larga e po lida (presentemente uma
tabua la rga de madeira), a uma altura ligeiramente superior a do joelho onde
a tala vai ser assobacada; e os andaimes de pinho com as respectivas tdbuas
espacadas , em altura, 0,5 metro ou mais onde a louca seca esperando a sua

4 0 oleir o Hilar io Fern and es e 0 unic o qu e nao e descendente de oleiros, sendo natural
de Santos, Brasi l, de onde veio muito cedo para P ortuga l onde a custa de muito «ver» foi
adquirindo 0 je ito para 0 barro.

5 0 a ntigo barreiro de T raz do Ca beco ja nao ~ usado pelo facto do barre se encontrar
inacessivel pela sua profundidade.

6 Segundo uma mulher do Carapinhal que em tempos fez esse trabalho , a cesta com 0

ba rre chegava por vezes a ultrapassar os 50 Kg.
7 Pr esentemente a maior parte dos oleiro s compra directamente 0 barre a porta da of i

cina a urn ind ividuo que 0 retira dos barreiros po r meio de urn tractor e 0 transporta ate a
a ldeia numa camione ta. Muitas vezes os proprios o leiros sao os proprietaries dos barreiros.
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vez de seguir pa ra 0 forn o. Externamente it oficina propriamente dita enco n
tramos, em lugares solareng os ou sombr ios, as tdbuas dispersas pelo solo com
a louca secando . Encontramos ta mbern a maroma e mais ou menos perto da
ofici na 0 forno.

2.2.1. 0 lorna ou aroda

De origem secular, 0 torno vulgarmente denominad o na povoacao por
roda, fabricado pel os carpinteiros e ferre iros da alde ia, e constituido (aco m
panhar explicacao com a Figura 3) po r urn eixo de ferro ver tica l, que e
encimado pela cabeca (pequeno disco de madeira onde as pelas va o ser colo
cadas e modeladas), e inferiormente enca ixa por meio do p iiio numa laje de
pedra tendo, a 5 em da sua a ltura, urn out ro disco mai or de pinho - a f o/ha,
atraves da qual 0 oleiro com urn pe faz rodar a cabeca enqua nto 0 outro pe
pode repousar numa tabua de pinho - a estevedeira (M ONT EIR O, 1905-1908) .
A altura da cabeca exi stem , a quase toda a sua vo lta, va rias tabuas sustenta
das por escoras, tomando 0 as pecto de uma ba ncad a designad a por adoquina
onde se encontra todo 0 mat erial int erven iente na ope racao de to rne a r e a inda
o assento onde 0 oleiro se recosta 8.

Pena e, pelo seu va lor cult ural, q ue estes seculares tornos tendam hoj e
em dia a ser substituidos pelo ja vulga rizado lorna elect rico , de constituicao
semelhante, au sentando-se, no enta nto, a folha pa ra ser su bstituida por urn
motor electrico.

2.2 .2. A maroma

A maroma, tarnbem design ada por m aro m ba, e uma maquina de fa brico
simples colocada fora da oficina , co m urn espaco livre a tod a a sua vo lta,
para 0 boi que a acciona poder circul a r livremente (Figur a 4) 9. Esta maquina ,
que substitui a moroso trab alho de curti r, e con stituida basicamente por urn
cilindro oco de ferro disposto verticalmente que possui no seu interior urn
eixo com numero incerto de pds ou f acas em todo 0 seu comprimento. 0 eixo
encontra-se ligado ao cangiio (tronco de madeira) que sera preso a urn boi
para 0 movimentar (RIBEIR O, 1972). Na parte inferio r do cilindro e junto ao
solo encontra-se urn orificio com um a p ortinhola por onde saira 0 barro ja
misturado.

2.2 .2.1 . A massadoura e a fie ira

Hoje em dia, co m tec no logia mais ava nca da , a maroma e raramente
usada sendo substituida po r um a maquina elect rica de nom e m assadoura, ou

8 Esta «a rquitectura» primitiva do lorna leva a que 0 oleiro trab alh e nu ma incornoda
posicao, 0 que cau sa graves deficiencias da co luna verte bra l numa a lta percentagem dos olei ros
entrevistados.

9 Aos fabr icantes das ma mmas da 0 povo 0 nom e de bichanetas. 0 ultim o bic han eta a
deixar de fazer maromas foi 0 Sr. Fru tuoso, ho me m a inda vivo da povoacao de Bujos.
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melhor ainda pela fieira que, alern de misturar as diferentes qualidades de
barro, quebra qualquer particula rna is dura ou mesmo pedras que possam
prejudicar 0 trabalho.

2.2.3. 0 Forn o

o local onde a louca va i cozer chama-se f orno, enco nt ra nd o-se este
fora da oficina propriamente dita e urn pouco afastado da casa de habitacao.
o forno e de planta rectangular de quatro paredes direitas e com duas carna
ras (acompanhar com a Figura 5), sendo a superior com 0 tecto abobado.
A carnara superior do forno denornina-se sobreceu e e a i que e colocada toda
a louca que vai cozer, por cima d o crivo - chao d o so breceu que possui em
toda a sua superficie os olhais, orificios por onde ira passar 0 calor res 
ponsavel pela cozedura das pecas. Comunicando com 0 exterior, 0 sobreceu
possui a boca. que na altura da cozedura e tapada quase totalmente com urn
muro de tijolos e barro de nome tapadoiro. Do esp aco deixado livre entre a
parte superior do tapadoir o e a boca d o so breceu e que ira sa ir 0 ca lo r e 0

fumo directamente para a charnine.
A fornalha, ou melhor a calde ira (nome por que e normalmente conhe

cida), e a carnara inferior do f orno e po ssui uma boca que se encont ra par
cialmente tapada tambern com uma parede, deixando dois orificios, urn
superior e outro inferior, at raves dos quais se va i a limenta nd o 0 fogo que '
arde na caldeira.

3. Preparar 0 barro

3.1. Cortar e picar 0 barro

A argila apos extraida dos barreiros e transportada ate a oficina, e argilas
branca e vermelha sao colocadas no barreiro devidamente separadas e isoladas
da humidade atrnosferica por urn plastico.

De cor, textura e granulacao di ferentes , as argilas va o ser misturadas
diferentemente tomando em consideracao as futuras pecas que os oleiros
desejam executar (ver apendice II) . As argilas do Alto do Padrao e do Pisca
sao brancas enquanto as do Monte Trigo sao vermelhas . Se 0 oleiro pretende
fazer louca negra, usa isoladamente 0 barro branco do Pisca 10. Se pretende
fazer louca que nao vai ser vidrada, como por ex em plo os vasos, os cantaros
ou as bilhas, entao adiciona em partes iguais 0 barro branco do Pisca e 0

vermelho de Monte Trigo. Se pelo contra rio 0 objectivo e louca a vidrar,
entao ja juntara em partes iguais 0 barro branco do Alto do Padrao co m 0

vermelho de Monte Trigo.

10 A louca negra niio e tradicion al d o Carapinhal. E uma ideia trazida de out ras locali
dades nomeadamente Poi a res.
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E entao no barreiro (dentro ou fora da oficina propnamente dita) que
ba rro de cor diferente e misturado - cortado e picado demoradamente pelo
oleiro com uma enxada enquanto adiciona agua, de modo que aquela massa,
inicia lmente bicolor, tome uma cor uniforme e se torne mais macia ao tacto .

3.2. Curtir ° barro

Depois de cortada e picada aquela mistura barrenta e deixada em des
canso alguns dias sendo depois transportada ate a curtideira, onde vai ser
curtida: sendo demorada e cuidadosamente calcada com os pes descalcos (ou
com umas galochas) e com a ajuda de urn mass o (Figura 6-A) .

3.3 . Amassar ° barro

Mais modernamente este moroso e penoso trabalho de curtir e feito
mecanicamente com a maroma. Barros branco e vermelho sao colocados pela
parte superior aberta da maroma (ver Figura 4). Prende-se 0 cangiio ao boi
(num sistema semelhante ao usado na lavoura), faz-se com que 0 animal se
movimente circularmente, num andamento regular, provocando 0 movimento
girat6rio do eixo fazendo com que as fa cas cortem e amassem 0 barro, resul
tando assim uma mistura hornogenea que sai em forma de tala pela porti
nhola da maroma II.

3.4. Assobacar ° barro

A tala. grande cilindro disforme de barro que resultou da mistura na
maroma, e levada ate ao empeladoiro onde vai ser assobacada. E uma ope
racao que demora mais ou menos 10 minutos em que 0 oleiro ou servente
(normalmente 0 filho, nunca a mulher) , em pe e com ambas as rna os ap6s
cortar e misturar a tala (Figura 7), Ihe da urn aspecto cilindrico (de 60 a 70 em
de comprimento por 20 em de base) . 0 servente quebra depois esta tala
grande em 3 ou 4 talas rnais pequenas para serem devidamente descarocadas.

3.4.1. Descarocar a tala

N uma operacao de lOa 15 minutos, estas talas sao descarocadas, com
ambas as maos e com os dedos que procuram minuciosamente extrair toda e
qualquer particula rnais dura - caroco - que porventura venha a estragar a
textura da futura peca (Figura 8).

II Hoje em dia estas ope raeoes de amassar, assobacar e descarocar a tala sao feitas em
sirnultaneo por uma rnaquina electrica que se encontra dentro da oficina que e a fieira. Pre
sentemente so urn oleiro e que ainda faz toda aquela sequencia de operacces.
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3.5. 0 empe lamento

Apos aq uela cperaca o, 0 oleiro ou 0 servente da novamente a forma
cilindrica a peca, corta ndo-a , reg ra geral, em 3 pi/as, com mo vimentos brus
co s e opostos de ambas as rnao s ou com a ajuda de urn fo iciio (Figura 6-8)
(0 nu mero de pel as varia consoante a dirnensao da peca que 0 oleiro vai rea
liza r). As pi /as sao pequenos cilindros de barro qu e sao no vamente arren
dondad os e empilhados un s no s outros (F igur a 9) e tr ansp ortados ate a ado
quina (Figura 3) onde sa o co locados lado a lado para serem modelados.

4. A modelacao

Apos colocar a pi/a na cabeca d o t orno , 0 olei ro, insta lad o no assent o
d o torno e firmando 0 pe esq uerdo na estevedeira com urn movime nto brusco
do pe direito descalco e depois com destros e regulares impulsos na Jo/ha,
inicia as diferentes fases ou tiradas para dar forma a pi/a. Molhando fre
quentemente as maos na barrotina ou lambujem, agua (aquecida no Inverno)
que se enco ntra numa cacoi la velha proxima do torno 12, 0 oleiro habilmente
e com as press5es adequadas da s rnao s e do s ded os (acompanhar com a Figu
ra I0) corneca por apertar a pi/a, abrindo-a e puxando-a de seguida , da
depois 0 fundo a fut ura peca e a ba ula-a, finali zando com 0 alisamento por
meio da cana (Figura 6-C) (urn pedaco de cana da India devidamente cor
tado) e do farrap o (pedaco de pano) 13.

Com a peca ja acabada (Figura II ), 0 olei ro recorta -a da cabeca do torn o
com 0 arame (fio de metal ou de cordel fino ou mesmo uma espia de bicicleta
com as extremidades atadas a dois pedacos de madeira) (Figura 6-0) e com
ambas as maos e antebracos reti ra -a cuidadosamente e coloca-a na tdbua ao
lado das outras pecas ja la presentes . A tdbua encont ra-se sobre a adoquina e
va i suportando as pec as ja moldadas.

Para a lgumas pecas que nao possuem 0 fundo circular (por exe mplo a
as sa deira) 0 fundo de las e feito , numa etapa a parte, na adoquina com urn
arame diferente d o normalmente usado (F igura 6-£).

12 0 const ante co ntac to q ue 0 oleiro mantern co m a agua o u co m ma teria is hurnid os e
responsa vel pela a lta pe rcentag em de reumatism o - 70% d os o leiros d o Cara pin ha l. Devid o as
d ores reumat ica s que se n te m nas a rticu lacoes a lguns o le iros ch egam mes mo a inte rr omper 0

se u traba lho durante parte do In vern o para se ded icarem a outros tip os de traba lh o .
13 No artigo de Ma nuel M onteiro, A Loica de M iranda do Corvo, in Portugalia , Torno II ,

1905-1908, ele na o fa z refe rencia a o term o cana ma s usa freq ue nte me nte 0 termo ferrame nta
qu e julgamos nos rep resen tar 0 mesm o o bje cto.

Quant o ao fa rrapo, es te e ra a inda em 1972 urn ins t rumento pouco di vulgad o neste
povoad o , sendo hoje e m di a usad o ja por gr and e parte dos oleiros da a lde ia .
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4.1. A modelaciio de pecos maiores

4.1.1. A modelaciio de pecas de capacidade superior a 10 litros

Quando as pecas a fazer sao de grandes dimens6es como por exemplo 0

ciintaro ou 0 pote grande, devido a dificuldade do barro se manter em equi
librio, aquelas sao feitas em duas etapas ambas no torno. Primeiro faz -se a
parte superior da peca - capela - e a seguir a parte inferior - enchente -s- a
qual se sobrep6e aquela uma vez invertida. Apos deixadas a secar ligeira
mente, encaixam quase perfeitamente uma na outra e sao coladas com argila.

4.1.2. A modelaciio da talha de azeite

Outras pecas ha ainda de maior porte, e 0 caso das talhas para 0 azeite,
cujo processo de fabrico e diferente dos anteriores. A base e feita no torno (e
a enchente do caso anterior), e a parte superior e feitacom tiras de barro
que 0 oleiro vai fazendo com as palmas da mao com movimentos de vai-vern,
co locando-as de seguida ao longo do bordo da enchente, ganhando assim uma
altura de cerca de 7 a 8 centimetros de cada vez, sendo logo de seguida ali
sada com a cana. Apos 1/2 ou I hora de secagem, 0 oleiro torna a fazer 0

mesmo, e assim consecutivamente ate ter finalmente uma talha completa
(Figura 21) 14.

4.2. A modelaciio das fetricas

As loucas em miniatura denominadas na regiao por fetricas, como por
exemplo as campainhas, sao feitas a sernelhanca de uma peca de dimens6es
normais, apenas com 0 senao de que 0 oleiro nao divide a tala em pequenas
pelas, mas coloca-a directamente sobre a cabeca do torno e vai fazendo as
fetricas ao longo da tala de cima para baixo. A medida que as vai fazendo
corta-as com 0 arame, deixando a restante pela na cabeca do torno para dai
retirar mais fetricas .

5. A secagem

As pecas feitas em serie e colocadas sobre a tdbua vao ser agora sujeitas
a uma fase que sera talvez a mais importante sob 0 ponto de vista econorni
co - a da secagem 15 -, pois uma rna secagem podera acarretar graves des
pesas ao artesao quando da altura da cozedura do barro.

14 Este tipo de modelacao faz lernbrar os metodos prirnitivos africanos usados na feitura
das suas pecas de barro.

15 Apesar de outros autores rnais antigos usarern preferencialrnente 0 terrno enxugo para
este processo, detectarnos que 0 terrno rnais cornurnrnente usado e secagem.
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Em dias secos, as tdbuas que suportam as pecas sao colocadas ao ar livre
(ao sol no lnverno e a sombra no Verao), num local proximo da oficina
(Figura 2) durante cerca de mais ou menos 3 horas. Findo este tempo, as
tdbuas com a louca enfileirada sao transferidas para dentro da oficina e
colocadas no s andaimes. Aqui as pecas esperarao mais urn ou dois dias para
que a ev a po raca o da agua se de lenta e cornpletamente.

Em dias humid os, 0 tempo de secagem pode-se prolongar ate uma
semana ou mesmo 15 dias. Para acelerar 0 processo de evaporacao, alguns
oleiros (no lnverno) aproveit am 0 calor irradiado do fo rn o, colocando as
pecas pro xi mas deste .

6. 0 asar

Com a louca ja enxuta, alguma vai ser asada (Figura 13). Com movi
mentos rapidos das palmas das maos 0 oleiro, a partir de u rn pedaco de
barro , molda rolos que estreita ou espalma, e que depois co loca nas pecas de
uma forma simples ou entrancando-os (asas entra ncadas ja e raro verem-se) .

7. A ornarnentacao

7.1. A orname ntaciio ant es da secagem

Ainda com a peca na cabeca do torn o, ela podera receber alguns enfeites
de embelezamento. Esta ornarnentacao e feita com a extremidade afilada da
cana para decorar as pecas a toda a volta com linhas onduladas ou quebradas
(Figura 12). Se 0 enfeite pretende ser mais complexo, 0 oleiro depois de ter
untado a zona interessada com uma pena de a ve embebida numa mistura de
petroleo e azeite (para nao agarrar) , encosta 0 latao da forma ou da conteira
(ou tracoi a peca e com a mao faz rodar a cabeca do torno (Figuras 6-F e 18
e F otografia I) . Algumas cacoilas possuem no seu bordo, a toda a volta,
umas reentrancias espacadas regularmente feitas com 0 dedo mi ndinho do
oleiro 16.

7.2. A ornamentaciio durante a secagem

Ainda antes da louca secar por . completo, aproveitando a inda alguma
moleza do barro, as mulheres ou a filhas dos oleiros desenham co m urn esti
lete ou com a extremidade da cana iniciais de pessoas ou, a anteceder as feiras
de maior importancia, ditos como por exemplo: «Recordacao do Senhor da
Serra».

16 E ainda nesta fase que os futuros m orins recebern na superficie dois orificios, diarne 
tralrnente opostos, feito s co m urn estilete onde serao colocados rnais tarde os gargalos.
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7.3. A ornamentaciio apos a secagem

Outra ornarnentacao pode ser feita apos a secagem da louca, Com a
ajuda de urn seixo rolado, designado por pedra de brunir (Figura 6-G), as
mulheres da casa friccionam a louca com aquele elemento natural fazendo
com que, por onde ele passe, fique urn rasto brilhante resultante da cornpres
sao do barro .

8. A vidragem

Assadeiras, potes, cacoilas, ta/has para 0 azeite e outras peca s sao sujeitas
a vidragem. 0 «vid ro» consiste numa mistura de zarciio, produto em po a
base de oxid o de chumbo, comprado aos sacos na vila de Miranda, e agua
com os carocos (resultantes do processo de descarocar, ja anteriormente des 
crito), que vai ao lume ate levantar fervura e se obter urn liquido mais ou
menos uniforme. Posteriormente esta mistura e coada, atraves de uma
peneira, para urn alguidar de plastico e esta pronta a ser aplicada sobre a
louca pretend ida .

Ou a louca e total mente mergulhada na mistura descrita, se se pretende
que a vidragem seja integral, ou a peca e simplesmente invertida e a sua parte
interior e borrifada com as maos sendo depois posta novamente a secar 17.

Este trabalho, podendo ser feito quer por homens quer por mulheres, era
originariamente dirigido as mulheres .

9. A secagem

Ainda crua, a louca vai agora ser cozida. Estas etapa inicia-se por volta
das 2 ou 3 horas da madrugada, com 0 transporte, quer por homens quer
por mulheres, da louca para a carnara superior do forno. Transportam-se
primeiro as pecas de grande porte, sendo por vezes necessaria a intervencao
de duas pessoas e de cordas (e 0 caso do transporte das ta/has de azeite), e
de seguida as pecas menores que sao empilhadas sistematicamente em posicao
invertida sobre as maiores, quase ate a abobada do sobreceu. A boca do
sobreceu e entao tapada, quase por completo, com 0 tapadoiro, ficando urn
pequeno espaco superior aberto que perrnitira ao oleiro ver 0 andamento da
cozedura e tarnbern por onde ira sair 0 fumo em direccao a charnine. lntro
duz-se entao 0 franga/ho ou framuga/ha (agulhas de pinheiro) e a madeira de
pinho, ou outra madeira disponivel, atraves de uma abertura inferior de urn
muro de tijolo que tapa parcialmente a entrada da caldeira, durante cerca de
6 horas e mais 4 horas pela abertura superior do muro . Todo este trabalho

17 De notar, como ja atras referimos , que a IOUl;a que se pretende vidrar nunca e con
feccionada com 0 barro branco do Pisca, mas sim com o do Alt o do Padrao que depois e
adicionado ao vermelho de Monte Trigo. A unica maneira de a louc;:a feita com 0 barro branco
do Pisca aguentar a vidragem e ser cozido antes de vid rado.
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de alirnentacao do forn o e feito por mu lheres, obrigando-as a urn co nstante
co ntacto com 0 calor irradiado da caldeira 18. Durante cerca de 10 horas a
louca e sujeita a temperaturas de 800 / 900°C.

Se 0 oleiro pretende fazer louca negra, ele completa com tijolos e ba rro
o tapadaura inaca ba do d o sobreceu e alimenta a fornalha por mais I hora,
permiti ndo assi m que 0 negro de fumo da lenha, nao te ndo por onde sa ir, se
entranhe na louca modificando por completo a cor das pecas que de ver me lho
passam a negro-chumbo .

Dura nte este processo os estalidos secos provenientes do fo rno sao urn
ruid o constante, significativos de alguma louca que se tenha acabado de q ue
brar, muito natura lmente devido a ma .secagel11 que sofreu. Te ndo a cozed ura
aca ba d o, olei ro e mu lher tera o de espe rar ainda quase dois dias para enta o
des truire m pa rcialmente 0 tapadaira e de la retirare m to da a louca, espa
Iha nd o-a pela casa ou oficina ate ao momenta de ser co nd uzida ao mercado.

10. Escoamento e comercializacao de producao

- «Eles tam bern precisam de comer».
Fo i assim que urn oleiro se referiu aos intermediaries que Ihes co mpra m

a louca, Sera mesmo 0 principal metodo de escoamento de producao. Co m
prand o-Ihes a lo uca a peca, os intermediaries vendern-na por todo 0 pais,
com maior incidencia no distrito de Coimbra, ganhando mais de 100% na
venda 19 .

Quase to dos os oleiros se deslocavam com frequencia as feiras, hoj e
muito me nos, para ai venderem directamente a sua louca 20. La instalavam a
sua barraca e ca bia as mulheres a importa nte ta refa de co mercia lizar as pecas.
Varias sao as feiras onde ainda hoje po demos ver lo uca d o Cara pinhal: feira
do Espi rito Santo em Coimbra, feira de Monternor, feira de Cantanhede, feira
de St." Luz ia , fei ra de Poiares, feira de F igueiro-d os-Vinhos, feira semana l de
Miranda do Corvo as 4.as feiras e pr incipalmente a Romaria d o Senhor da
Se rra 21. Tambe rn to dos os oleiros ven de m a louca a porta da sua oficina a
viajantes ciosos de levarem um a recordacao do Concelho.

18 Este co ntacto com altas temperaturas sera por ventura 0 responsavel pela rna visao
que q uase todas as mulheres destas lides sofrem. Chegamos mesmo a falar co m um a, q ue no
momenta alimentava uma ca ldeira, qu e era cega de urn olho e quase cega de outro.

19 Re lativamente ao modo de venda ao s intermediari es, todos os oleiros vendem a peca ,
co m excepcao de urn que vende aos lotes e outro que vende a fo rnada.

20 S6 urn oleiro no Ca rap inha l, 0 Sr. Alfredo Lamas, nunca se des locou a qualquer fei ra
para vender a sua producao.

21 0 oleiro Manuel do s Santos chega va a vend er unic amente na feira de Poia res.
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II . Catalogo das loucas tradicionais

Asada

Sera talvez a peca mais conhecida dos conimbricenses, pois a sua imagem
e vulgar ao lado da das Tricanas. Hoje em dia vende-se so para embeleza
mento das casas. Existem asados de dois tamanhos, os mais pequenos podem
ser adquiridos por 175$00 e os maio res por 250$00 22 (Figura 13).

Bilha au maringa

E usada para a provisao de agua, Esta peca era bastante conhecida quer
na cidade de Coimbra quer nos apeadeiros dos caminhos de ferro em que
mulheres de bilha na cabeca vendiam agua fresca aos passageiros ocasionais
que por la passavam. A bilha possui normalmente as seguintes dimens6es: de
altura aproximadamente 35 centrimetros (em) e de diarnetro maximo 22 ou
23 em. Esta peca atinge 0 preco de mais ou menos 100$00 (Figura 14).

Cacoila

Vende-se e fabrica-se ainda bastante quer em barro preto quer em ver
melho vidrado ou nao. Com urn diarnetro medio de 30 em e uma altura de
10/12 em, possui diametralmente opostas duas pequenas asas. E usada com

. frequencia para urn prato gastron6mico da regiao - chan/ana. Adquire-se por
cerca de 150$00 (Figura 15).

Cantara

E sem duvida a peca rnais tipica e mais conhecida na regiao, apesar de
hoje em dia estar ultrapassada pelos cantaros plasticos , E rematada normal
mente pelo telhadaura (ou testa) e pelo pucarinha e possui (ou nao) duas
asas espalmadas opostas diametralmente e invertidas uma ern relacao a outra.
o cantaro tinha como funcao ser levado para 0 campo para 0 trans porte e
dist ribuicao de agua aos trabalhadores rurais. Possui uma altura oscilando
entre os 30/40 em e urn diarnetro maximo de mais ou menos 25 em . Hoje em
dia este pote, que ja pouco se fabrica, atinge urn preco normal de 200$00
(Figura 16).

Carretiio

Figura simples de barro, com uma boca larga e uma base estreita era
normalmente usado tambern para 0 trans porte de agua ou para guardar car
vao. Pode-se adquiri-Io por 140$00.

22 Estes precos e outros que se seguem dizem respeito a Novembro de 1987 e comprando
directa mente ao produtor.
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Fogareiro

Era usado em easa para assar as sardinhas e os pimentos. Apesar de hoje
em dia quase nao se fazerem fogareiros, pode-se, quando se pretende, eneo
mendar urn e adquiri-Io por eerea de 175$00 (Figur a 17).

Morim

Apesar da sua pouea utilidade e muito fabrieado quase exclusivamente
como objeeto deeorativo. Era originariamente usado para 0 transporte de
agua para 0 campo. Possui uma altura (ate a parte superior da asa) de 35 /40
em e urn diarnetro maximo de 2 em . 0 seu pre co ronda os 150$00 (Figura 18).

Picheira

E tambern uma das pecas que mais se fabriea . E no rmalmente vidrada e
e usada para easa, para 0 vinho ou para a ag ua -pe . Possui uma altura de
rnais ou menos 20 em e urn diarnetro ma ximo de mais ou men os 15 em. 0 seu
preco ronda os 80$00 (Figur a 19).

Pote

De formato semelhante ao carretiio, esta peca e usad a para a conservacao
da manteiga ou de azeitonas se for 0 de dimensoes mais reduzidas (que atinge
os 140$00) , se for 0 de dimensoes maiores, ate os 5 lit ros , e usado para a
agua ou normalmente para 0 azeite (atinge os 200$00) (Figura 20).

Talha para 0 azeite

Feitas em tempos para eapaeidades superiores a 100 litros, hoje em dia
os oleiros do Carapinhal limitam-se a fazer talhas no maximo ate 30/40 litros .
Sao usadas 'nos lagares para ealdear 0 azeite. Esta talha apresenta-nos urn
tipo de ornarnentacao urn poueo invulgar, e eontornada horizontalmente e a
toda a sua volta por rolos de barros pressionados espacada rnente, disfarcando
e dando maior aderencia as diversas partes que a eonstituem (Figura 2 I).

Vaso para plantas

E sem duvida a peca que rnais se vende e fa briea no Carapinhal, repre
sentando eerea de 50% da producao (CAETANO, 1987). Fabrieam-se dos mars
diversos tamanhos. Urn de razoaveis dimensoes custa eerea de 25$00.
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11.1. As Jetricas

E 0 nome que se da a louca em rmruatura e normalmente feita para a
feira anual do Espirito Santo em St. o· Antonio dos Oli vais em Coimbra:
fogareiros , mealheiros, alminhas e as tradicionais campainhas 23.

23 As campainhas era m moti vo co nsta nte de discussao ent re vendedeiras e estudan tes de
Coimbra , j a qu e 0 facto dos estuda ntes «roubarern» um a ca mpa inha era moti vo de regozijo e
dernon stracao de «coragern».
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6 - assent o; 7 - estevede ira; 8 - escoras ; 9 - adoquina.
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F ig. 4 - A maro ma ,

A - vista e m alcad o: B - vista e m pla nt a ; (as setas indicam ); I - 0 m ovim ento d o eixo e das
[acas o u p ds; 2 - 0 local de e nt ra da do ba rro ve rme lho e d o ba r ro br anc o; 3 - a sai da do
barro ja misturad o (p ela po rtinh ola ); 4 · - 0 cangiio ,
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D

Fig. 6 - Mate rial do olei ro .

A - masso; B - [oiciio; C - cana; D - arame; E - aram e pa ra faze r os fundos (as setas ind i
ca m a a ltura do fundo); F - conte ira; G - pedra de brunir.
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5

Fig. 7 - Assobacando a tala.

Fig. 8 - Descar ocando a tala.
(as seta s indicam 0 mo vimento e a pre ssa o exe rcida pelas maos) .
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F ig . 9 - As pelas.

A - ape/a (0 o leiro da uma for ma cilindrica a pe /a); B - empilha nd o as pelas.

Fo tog ra fia I - As conteira s, as fo rm as e a s suas d ifer ent es impress6es num

ped aco de barro .
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F ig. 10 - As diferen tes tiradas da rea lizacao de um a cacoila no lorn a.

A - apertar a pi/a; B - a brir a p i /a; C - pu xa r a pi/a ; D - fa zer 0 fundo a caco i la;
E - a rre do nda r 0 bordo da cacoila; F - alisar a cacoi la co m 0 fa rrap o (mao esq uerda) e a
cana (ma o di reita ).
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Fig. I I - Qu a ndo a peca esta fina lizada .

A - cortar, co m 0 arame, a eacoila da cabeca do torn o; B - ret irar a cacoila .

Fig. 12-

Fig. 13 - 0 asado.

Fig. 14- A bilha ou moringa o
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¢ Fig . 15 - A cacoila

e 0 p ucarinho ,

Fig . 16 - 0 cantaro com 0 telhadouro (>

Fi~. 17.- 0 fogareiro ,

Fig . 18 - 0 m orim . o
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¢ Fig. 19- A p icheira .

Fig-. 20 - 0 p ote.

<>

¢ Fig. 2 1- A ialha.
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APENDICE I

Re lacao dos oleiros do Carapinha l e alguns elementos pessoais,
referentes ao ana de 1982

I. ALF REDO LAMA

nascid o a ?/? / 1911;
natural do Ca ra pi nha l;
casa do;
seu pai ja tr abalhava na olaria;
sua esposa ajudava-o normalmente neste trabalho.

2. AN D RE FE RNANDES LOBO

na scid o a ?/ 12/ 1904, fa lecido em 1983 (?);
natural d o Cara pinha l;
casado;
seu avo e seu pai ja tr a ba lhava m na olaria;
sua esposa (nascida a 28/9 /19 14) ajudava-o normalmente neste traba lho.

3. ANfBAL A UG USTO BENT O

nascid o a ?/ 11/1 9 11, falec ido em 1983 (?);
na tura l d o Carapi nhal;
casado;
seu pa i e seus irrnaos ja tra bal hava m na ola ria;
sua esp osa ajuda va- o norm almente nest e traba lho.

71

4. FE RNAN DO RO DRIGUES FERREIRA

nascid o a 1/ 1/ 1933;
natural d o Ca ra pinha l;
ca sado;
seu pai ja trabalhava na ola ria ;
sua esp osa , Maria Mada lena D ua rte (nascida a 25 / 12/1930), ajuda-o no rm al
mente nest e traba lho.

5. HILARIO FE RN ANDES

na scid o a 14/ 4/1 910;
natural de Santos, Brasil ;



72 Edgar Lameiras

casado;
este oleiro que presentemente (1987) ja niio exerce a sua profissiio de oleiro nao
teve qualquer ascendente familiar que se tivesse dedicado a esta arte.

6. HORAclO AUGUSTO BENTO

nascido a 17/4 /1934;
natural do Carapinhal;
casado;
seu avo, pais e irrnaos ja trabalhavam na olaria;
sua esposa, Umbelina da Assuncao Bento (nascida em 1934), ajuda-o normal
mente neste trabalho; seus filhos, Carlos Augusto de Assuncao Bento (nascido
em 1960) e Fernando Manuel de Assuncao Bento (nascido em 1976) ajudam por
vezes seu pai neste trabalho.

7. JOAQUIM FERNANDES

nascido a ?/12 /1912;
natural do Carapinhal;
casado;
seu avo ja trabalhava na olaria;
sua esposa, Gerrnenia da Conceicao (nascida em 1916), ajuda-o normalmente
neste trabalho .

8. JOSE MARIA CORREIA

nascido a 18/1 /1923;
natural do Carapinhal;
casado;
seu bisavo, avo e pai ja trabalhavam na olaria;
sua esposa, Leonor de Jesus (nascida a 9/12 /1921), ajuda-o normalmente neste
trabalho.

9. MANUEL CARVALHO

nascido a 21/8 /1920;
natural do Carapinhal;
casado;
seu avo e pai ja trabalhavam na olaria.

10. MANUEL FRANCISCO

nascido a 25/ 11 / 1911;
natural do Carapinhal;
casado;
seu pai ja trabalhava na olaria;
sua esposa Maria Helena Fernandes Francisco (nascida em 1929), e seu filho,
Victor Manuel Fernandes Francisco (nascido em 1964), ajudam-no normalmente
neste trabalho.

II. MANUEL DOS SANTOS

nascido a ?/4 /1911;
natural do Carapinhal;
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casado;
seu avo ja trabalhava na olaria;
sua esposa ajuda-o normalmente neste tr abalho, e seu filho subst itui (ja em 1987)
o seu pai nesta profissao .

12. SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS

nascido a 20/3 /1928 ;
natural do Carapinhal;
casado;
seus bisavos, avos e pai ja trabalhavam na oIari a, seu filho , Jose Quirino Ferreira,
ajuda-o normalmente neste trabalho e substitui-o por vezes.

Sobre 0 oleiro ANDR E GAMBO nao nos foi possivel obter quaIquer eIemento.
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APENDICE II

. Estudo de tres amostras de material utilizado no fabrico de artesanato por oleiros da
regiao de Miranda do Corvo-Lousa

I. ESTU DO ROENTG ENO GRAFI CO I

1.1. A ndlise difra ctom etrica do material to tal « 425 micra)

Para os tres ·exempla res estudados, os difract ogramas revela m qu e 0 respecti vo
material e essencialmente con st ituid o por: qu artzo, mica (muscuvite) , caulinite e
feld spato potassico. Sal iente-se, tod avia , q ue a percentagem de felds pa to potassico na
a rnos tra do Pisco se a prese nta ma is bai xa que nas restantes a mos tras .

1.2. Estudo difra ctometrico da fracciio argilosa « 2 micra) (Fig. I)

a) M onte Trig o~ 0 estudo da fr accao argil osa mostra que a m ontmorilonite e
o mineral argiloso dominante co m um a percentag em relativa da o rde m dos 50%,
seguido da caulinite com aproximad amente 40% e da ilit e, em fraca percentagem ,
com cerca de 10% [Sm, K, I]. . - . -

b) Pisco - Nesta fraccao fina verifica-seq ue 0 miner alargilo so pre do rnina nte e
a ilit e com cerca de 55 a 60% enqua nto que a caulinite, tarnbem a bunda nte, se a pre
senta numa percentagem relativa da ord em do s 40% e a esmectite (mo nt mo rilo nite)
com urn valor relativo muito reduzido, possivelment e da ordem de 1 a 5%. E ainda
not6ria, embora em fra ca percentagern, a presenca de int erstratificados irregulares
com folhetos iliticos e montmoriloniticos [I , K, S m (10 - 14 M)].

c) Alto Padriio - Na fra ccao inferior a 2 micra verifica-se qu e a caulinite e 0

mineral argiloso la rgamente dominante co m uma proporcao rela tiva de a prox ima 
damente 90%, enquanto que a ilite preen chera os restantes 10%. Ha, tod a via , que ter
em atencao a presenca de int erstratificados irregulares constituidos por folhetos ilicitos
e montmoriloniticos que sao mais abundantes nesta a most ra [K , I (10 -14 M)].

I Utilizou-se 0 ap arelho de d ifraccao de ra ios X Philips PW - 1730/ 10 eom radi aca o
KccCu e 40 Kv, 25 mA, veloeidade gon i6metro IO/min e veloeida de do pa pel I em/ min,
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2. CARACTERfsTICAS TECNOLOGICAS

2. 1. Granu lometria 2

Para a uti lizacao dada ao material em estudo apenas sera significativa a variacao
das perce ntage ns das fraccoes granulornetricas grosseira (areia) e fina (silte +argi la.
Assim, para cada uma das a mostras , apenas se procedeu a deterrninacao das percen
tagens de fraccao superior a 63 micra, compreendida entre 63 e 38 micra e inferior a
38 micra, tendo-se registado os seguintes resultados:

~ MONTE TRIGO PISCO ALTO PAOR AO
GRANULO METRIA

> 63 1lm 15% 3% 10%

De 3 a 38 11m 10% 2% 5%

< 38 11m 75% 95% 85%

2.2. Coeficient e de retracciio linear - LS

Teste efectuado segundo a norma BS-1377 de 1975 utilizando a fraccao inferior
a 425 micra .

Obtiveram-se os seguintes valores para as amostras estudadas:

Monte Trigo -13%
Pisco-14%
Alto Padrao -12%

Ainda que a amostra de Monte Trigo seja a unica que apresenta valores signifi
cativos de montmorilonite [ponto 1.2. - a)] ele tern urn valor interrnedio para 0 coe
ficiente de retraccao. Tal facto deve-se a percentagem de fino s nesta amostra ser niti
damente inferior ao da s restantes amostras. A a mostra do Pisco tern 0 valor mais
elevado nao s6 pela presenca, ernbora reduzida de montmorilonite, como ainda e
.principalrnente por ser a amostra mais rica em element os finos [ponto 2.1. - quadro].

2.3. lndice de plasticidade - J.P.

Os resu ltados obtidos basearam-se nos valores do coeficiente de retraccao linear
e sao os segui ntes :

Monte Trigo - 28
Pisco ~30

Alto Padrao - 26

Os cornentarios feitos para os result ados obtidos para 0 coefic ient e de retraccao
linear sao igualmente validos para este ponto.

2 Analise efectuada pela Sr ." D. Manuela Blanco da Cos ta do Museu e Laboratorio
Mineralogico e Geologico da Universidade de Coimbra.
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Fig. 2 - Curvas A.T.D. e A.T.G. referentes as tres amo stras estudadas.
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2.4. Cor apo s cozedura a 10000 C

o material passado no peneiro 425 micra apresenta, apes aquecimento lento a
10000e seguido de arrefecimento em excicador, as tonalidades seguintes:

Monte Trigo - cor vermelho tijolo
Pisco - co r rosa
Alto Padrao - cor rosa cla ro

Estas tonalidades sao influenciadas apenas pela presenca de ox ide de ferro.
Estes oxides serao rnais abundantes na amostra de Monte Trigo e estarao em menor
percentagem na amostra do Altopadrao.

3. eOMPORTAMENTO T ERM leO

Na figura 2 podem observar-se as curvas correspondentes as analises Terrno
-ponderais (A T .G.) e Te rmo-diferenciais (A .T.D.) do material inferior a 425 micra
de cad a uma das amostras estudadas.

Ainda que estes resultados nao fossem obtidos nas melhores condicoes por
pequenas deficiencias na aparelhagem, eles traduzem, todavia , as diferencas de com
portamento terrn ico devidas a con stituicao das respectivas amostras .

3.1. Analise term ico-diferencial (A. T.D.)

A amostra de Monte Trigo apresenta, alern dos picos endoterrnicos comuns as
tres amostras, quer os que se desenvolvem at e 1000 e e co rrespondentes a perda de
agua absorvida , quer os qu e se desenvolvem a 500-520 0 C e correspondentes a perda
de agua de constituicao , mais urn pico endoterrnico pouco acentuado por volta dos
3000 e e correspondente a agua higroscop ica mais fortemente retida e que e devida a
presenca de montmorilonite . Na amostr a do Alto Padrao verifica-se que 0 pico
end oterrnico aos 5000 C e mais acentuado, 0 que se justifica pela maior percentagem
de caulinite pre sente nesta amostra.

3.2. Analise termo-gra vim etrica (A. T.G.)

As curvas de analise terrni co-ponderal most ram duas regioes fundamentais de
perda de peso, que corresponde a perda de agua higroscopica ate aos 2000 e e de
constituicao na regiao dos 5000 C.

Pese embora a presenca de esmectite dominante na amostra de Monte Trigo, a
perda de peso global nao chega aos 7%, enquanto que as amostras de Pisco e do
Alto Padrao tern uma perda que ultrapassa os 9%. Tal facto justificar-se-a pela maior
quantidade de elementos finos presentes nessa amostra.

Ate aos 2000 e a perda de peso e semelhante nas tres amostras rondando os 2,4
a 2,5%. Entre os 200 e os 4000 C nao se verifica qualquer perda de peso na amostra
de Alto Padrao, 0 que nao se verifica para a amostra de Pisco que, com uma perda
inicial de 2,5% mantern uma perda continua e quase regular que se vai acentuar na
regiao dos 5000 C, perdendo aqui cerca de 4,3%. Tal facto podera ser devido ao poli
tipo do mineral de 7 A que estara presente na amostra do Pisco.

Tambern a amostra de Monte Trigo mostra urn decaimento continuo, embora
menos acentuado e que sera devido a presenca de esmectite.
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Na regiao do s 5000 C a perd a acentuada para a amostra do Alto Padrao que
ronda os 6% e que corresponde a arn ortizacao de caulinite (principal constituinte
arg iloso nesta amostra) com a perda de OH - da estrutura.

Este ap end ice, so foi possivel aqui apresenta-lo gracas ao Presidente do Conselho Direc
tivo do Mu seu e Laborat ori o Geologico da Universidad e de Coi mbra, Prof. Dr. Anto nio Fer
reira Soares, que autorizou a identificacao das t res amost ra s de argi la pelo Dr. Manuel Lucas
Rodrigues Lap a, investigad or do Lab oratori o de Sedimen talogia do Museu e Laboratorio
Mineralogico e Geologico da Universida de de Co imb ra .

Aos dois ren ovam os aq ui os nossos sinceros agradecimentos.


