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Urn rnoinho de agua na freguesia de Foz de Arouce

MARIA DO CARMO CARVALHO SEQUEIRA

RESUMO

Prop6e-se este trabalho sobre urn moinho de agua demonstrar a evolucao dos
processos de moagem utilizados pelo Homem ao longo dos seculos. Mas, rnais que
uma simples evolucao, ela para no tempo pesquisando e descrevendo como trabalha
e porque trabalha este moinho ainda hoje , vivo e fiel Ii sua origem.

Torna-se porern necessario louvar 0 apego, a crenca, a coragem e a teimosia do
moleiro para com a sua profissao, tornando-a nos nossos dias uma obra de arte e
fazendo do seu moinho urn museu de cultura material.

Pa/avras-chave: Moinho; Moleiro; Agua; Crenca,

ABSTRACT

This work about a watermill intends to demonstrate the evolution of the grinding
techniques used by man through the centuries . But , more than a simple evolution, is
stops in time, searching and describing how this watermill still alive and faithful to
its origin functions and why it functions .

However, it is necessary to praise the miller's attachment, his belief, courage
and obstinacy towards his job, making this one a work of art nowadays and making
his watermill a museum of material culture.

Key-words: Grinding; Miller; Water; Belief.

INTRODU<;AO

«0 homem niio e so urn ser social, mas tarnbem - e
essencialmente - urn ser cultural; isto e, urn ser que, pela
propria constituicao do seu espirito, organiza necessariamente
todo 0 seu sistema de vida e de relacao, 0 seu apetrecha
mento material para 0 trabalho e a luta pela sobrevivencia, e
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ate mesmo grande nurnero de dados naturais e funcoes fisio 
logicas, segundo regras fixadas de forma peculiar dentro do
grupo.»

E RNESTO V EIGA DE OLI VEIRA, in «Principios
Basilare s da s Ciencias Etn ologi cas»- Cadernos de
Etnografia, n.? 3.

E dum conjunto complexo de relacoes humanas e meio ambiente que
nascem as mais variadas instituicoes, formas de pensamento, objectos mate
riais e tecnicas que, por sua vez, vao estar na origem da «cultura»,

o objectivo deste trabalho e precisamente descrever, dentro do possivel,
parte desta cultura, ou seja, a soma de tradicoes transportadas pelo Homem
ao longo de geracoes sucessivas.

Embora 0 trabalho vise essencialmente por em relevo certos aspectos
caracteristicos da tecnica humana - concretamente relacionados com a moa
gem de graos at raves de «hulha branca»- ao longo dos tempos, nao e pos
sivel, na nossa opiniaovisolar essa mesma tecnica do contexto social, pelas
razoes inicialmente expostas.

Nao esta, no entanto, no ambito deste trabalho, 0 estudo e a descricao
de todos os mo inhos de agua do concelho, mas apenas 0 de urn moinho. Por
isso, ficamo-nos por uma localizacao, analise e reflexao sucintas do conjunto
dos mesmos e por uma breve relacao entre aquele e 0 meio geografico.

1. Moinhos de agua

Evoluciio tecnica dos processos de moagem

Os processos de moagem de graos, tal como os considera PIERRE
D UCASSE (1962), tern sido a heranca duma longa serie de esf'orcos.

Apos uma primeira fase de simples esmagamento dos graos sobre uma
pedra plana batidos com outra pedra, passou-se na pre-historia a utilizacao
do almofariz com 0 pilao, ou do rolo de pedra num movimento de vaivern
sobre uma base alongada.

As primeiras mas, nao passam com efeito de dois toscos blocos de pedra:
uma maior, com a face superior lisa e enconcada pelo desgaste de outro mais
pequeno e reboludo, que sobre aquele, longamente se moveu para ca e para
la (rna de rebolo).

Em epoca indeterminada, a rna movel provida de urn punho, ter-se-ia
encaixado num espigao, espetado a urn lado da rna fixa e, segundo alguns
autores, teria sido este 0 degrau de passagem para a rna rotativa . 0 movi
mento circular completo parece ter surgido no seculo IVa. c., em Roma, e
era feito pelo homem, pelo cavalo ou pelo burro (vide, respectivamente, as
Figs . de 1 a 6).

A ideia de associar aroda movida por uma corrente de agua a rotacao
uniforme da rna, surgiu pouco depois.
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Os moinhos de agua seriam ja vulgares em Roma no inicio da nossa era.
Contudo, eles cornecararn a ser rna is utilizados por fins do Imperio R omano,
em virtude do despovoamento e da diminuicao da mao de obra servil.

Tipos de rnoinhos de dgua

E comum fazer-se referencia a azenhas, para definir moinhos de agua,
no entanto a variedade existente, relacionada com esta forca motriz, e grande .

Utilizando a classificacao de F ER NANDO G ALHANO, resumem-se tecnica
mente em moinhos de :

- roda vertical ou azenha (Vitruvio) : uma roda vertical guarnecida de
«penas» e movida por uma forte corrente de agua; 0 movimento da ro da e
transmitido a rna por meio de uma roda dentada e de urn carreto; pode ser
de propulsao inferior ou de propulsao superior, conforrne 0 processo de che
gada da agua que a movimenta, se faca pela parte de baixo ou pela de cima;

- roda horizontal ou rodizio: nao e caracterizada pela maquinaria mas
pelo represamento intermitente da agua que 0 move; dentro desta classifica 
cao, uma outra poder-se-ia fazer se atendessernos ao local da instalacao d o
rodizio: em p090S (de submersao); junto ao desnivel das aguas do mar (de
mares); junto dos rios e ribeiros (de rodizio , propriamente dito).

o rneio geogrdfico natural e os moinhos na drea do concelho da Lousii

Nao se tratando de urn trabalho sobre todos os moinhos do concelho (0
que seria possivel apenas atraves dum levantamento exaustivo), nao houve a
preocupacao de os visitar , 0 que torna dificil saber de que tipo concreto de
moinhos se trata equal 0 seu verdadeiro numero na epoca actual.

A representacao na Fig. 7, extraida da Carta Corografica de Portugal,
fala em azenhas (dada a fonte donde foi extraida), no entanto, como foi refe 
ride anteriormente, e esta a terminologia mais corrente nao nos parecendo a
mais correcta.

De facto, qualquer que seja 0 processo mecanico adoptado, verifica-se
que 0 maior numero de «azenhas» se localiza junto as linhas de agua de maior
importancia - rios Ceira e Arouce.

Para BEATRIZ SERRA (SERRA, 1961), 0 Homem desde sempre procuro u,
do ponto de vista funcional, ligar as suas necessidades as potencialidades
naturais . Ha portanto incontestavelmente uma intima relacao entre 0 clima e
a natureza do solo , 0 relevo, as linhas de agua e 0 proprio Homem.Implici
tamente, nesta relacao verifica-se que nao sendo a regiao da Lousa rica em
agua, dado tratar-se de terrenos xistosos, os quais pouco a retern por infil
tracao, 0 esforco e a tenacidade do homem, tern suprimido as deficiencias da
natureza com a abertura de numerosos p090S, levadas e outras captacoes,
conseguindo assim, nao so as aguas indispensaveis para a agricu ltura, como
para accionarem moinhos e lagares, como cita ALVARO LEMOS (1950) .
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Nao sera descabido ainda, fazer alusao a introducao do milho nesta
regiao, dado ser ele urn dos principais cereais a chegar ao moinho.

Com a descoberta da America, surge uma autentica revolucao agricola
ao serem introduzidas novas plantas no pais. Embora remonte ao inicio do
seculo XVI, que 0 milho (diferente do milho miudo ja conhecido) tenha
cornecado a ser cultivado nas zonas baixas de Coimbra, so no seculo seguinte
ganha as zonas interiores e a montanha.

No inicio era tido como cereal de pouco valor, dado que 0 trigo e 0

centeio eram os preferidos, sendo 0 primeiro reservado ao pao das classes
mais abastadas, mas facilmente se torna urn dos cereais mais cultivados.

Primeiramente era cultivado nas varzeas, onde existia muita agua para
irrigacao e, so mais ta rde, no seculo X VII I, passou a cereal de sequeiro, tal
como os outros cereais da regiao.

2. 0 moinho de Alcaperna no espaco e no tempo

Localizaciio geogrdfica

o moinho em estudo localiza-se na freguesia de Foz de Arouce (Fig. 7);
aproximadamente a 20 km a ESE de Coimbra, e uma das cinco do concelho
da Lousa, gozando de uma boa situaca o na paisagem enquadrada pela serra
da Lousa.

Foz de Arouce descreve uma ampla planicie aluvial. Situada ao tonga
da estrada que a liga a sede do concelho, da qual dista 7 km, e atravessada
pelo rio Ceira, que corta urn retalho cretacico no local onde recebe 0 rio
Arouce, para continuar correndo sobre xistos (precarnbricos e arcaicos).

Esta freguesia «Ioi doada pelo conde D. Sisnando, governador de Coim
bra, em 1080; tornando a despovoar-se por causa das guerras, D . Afonso I a
povoou de novo em 1150» (LEAL, 1874).

Em 1811 e palco de urn importante combate das tropas francesas ,
aquando da 3.a Invasao, tendo sido nesta altura destruida parte da ponte
sobre 0 rio Ceira.

Foz de Arouce, que foi dependente dos Ternplarios e depois da Ordem
de Cristo - que os substituiu - nao teve nobreza antiga. Embora resida
actualmente nesta freguesia uma familia de genealogia nobre, condes, a sua
origem esta na freguesia da Lousa.

o moinho, que faz parte integrante dos bens da referida familia, esta
instalado na margem direita do rio Ceira, lugar de Alcaperna, precisamente
na margem contraria a confluencia do ribeiro de Pousafoles com este rio .

Breve historia

Datando de varies seculos, a presenca de propriedades nobres na fregue
sia de Foz de Arouce, poder-se-a dizer que 0 moinho em estudo Ihes e con
centaneo.
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Na verdade, parece-nos que nao sera tao importante 0 dia ou 0 ana
exacto da sua construcao, mas 0 seu funcionamento na actualidade, passados
que sao cerca de 200 anos.

Fiel a tradicao, gracas a sequencia que te rn tido dos seus exploradores,
sempre por urn processo de arrendamento, e hoje urn testemunho a homenagear.

Em contacto directo com 0 moleiro actual , foi possivel saber que ha ja
30 anos a sua actividade naquela «moagern» se vern desenvolvendo por
metodos tradicionais.

Sem que tenha sofrido qualquer evolucao em te rmos de melhoramento
tecnico , 0 moinho refl ecte os mecanismos econornicos a ele adjacentes .
Qual seria 0 lucro do moleiro, se a energia utilizada fosse a electrica? Como
iria ser possivel pagar «ao Conde» no fim de cad a ana a renda de 90 «alquei
res» de milho, pela «rnoagern» e pela «insua»?

Mesmo trabalhando 0 moinho a agua, nunca se viu um moleiro rico! ...
Apenas no que respeita ahab itaciio, se reconhecem alteraciies, dado que

no passado a mesma estava integrada no «corpo» do moinho. Todo 0 espaco
coberto ate a entrada para a «casa da moagem» foi ocupado como habitacao;
vestigios de urn forno ai instalado, junto a porta, sao disso testemunho.

So as enchent es amoda antiga - como refere 0 moleiro - sao em parte
responsaveis por ligeiras modificacoes, mas , mod ificacoes estruturais e nao
tecnicas.

3. Composicao e funcionamento do moinho

«Tira as rnaos do moinho, moleira; dorme muito tempo,
mesmo se 0 canto do gala a nuncia r 0 dia , porque Demeter
enca rrego u as ninfas do tr abalh o que as vossas mao s faziam;
elas precipitam-se do alt o de uma roda; fazem girar 0 eixo
qu e pelo s veios de engrenage m move a massa c6ncava da s
mas de Nizi ra. Apreciaremos a vida da idade de ouro se
pudermos aprender a saborea r sem custo as obras de Derneter .»

Poeta da Ant ologia Grega, in «Machinisrne et
phil osophic».

o mecanismo da roda de pas, ou mais exactamente, a roda de palhetas,
ligada a varias engrenagens, foi urn dos processos tecnicos preferidos pela
engenharia grega . E este processo que da origem, entre outras consequencias,
a urn desenvolvimento industrial dos moinhos de agua, a partir do seculo II
a. C. A sua disserninacao e ada ptacao foram rapidas e variadas .

Tratando-se 0 moinho em estudo, do tipo de «rodizio fixo a pela», 0

qu al , como foi referido a seu .tempo, e caracterizado por urn represamento
intermitente da agua que 0 mo ve, numa analise mais detalhada, e possivel
aludir-se duas partes distintas: 0 mecanismo motor e a moagem propriamente
dita , tendo em conta em qualquer das partes os respectivos elementos.
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De imediato, e necessario ter presente a construcao de urn acude - muro
erguido no rio (n este caso 0 Ceira) para elevar 0 ni vel da agua que vai
accionar 0 «rodizio» - dado tratar-se de uma construcao fundamental para
todo 0 mecanismo seguinte, como consid erou BRAuLIO BAPTI STA (1982).

Numa panorarnica externa, estamos perante uma casa pequena, de xisto
encalicad o, construida sobre uma levada, ou seja, pequeno canal desviado do
acude, que leva a agua directamente ao moinho. Esta levada faz urn desnivel
de 2 a 3 m, aproximadamente, estando a saida da agua controlada nesse de s
nivel por uma «boquilha», isto e, urn tubo que conduz a agua ao «rod izio».

as «rodizios» estfio montados deste modo num pequeno tunel, sob a
casa - «0 cabouco» - onde 0 moleiro entra apenas quand o ocorre alguma
avaria, 0 que e raro acontecer.

Presentemente, dos tres «ca sais de mas» que cornpoem 0 moinho , urn
deles nao funciona ha cerca de dois anos, nao tendo sid o repa rad o po r nao
ser necessario. as outros dois sao suficientes para a transforrnacao do produto.

A agua ao sair pela «boquila», fortemente repuxada, vai cair nas «penas»
do «rodizio» obrigando-o a girar.

a «rodizio» gira sobre 0 «a guilha o» e a «rela» , esta nd o esta embutida
num barrote, mais ou menos horizontal - a «grarna» - do qual uma das
pontas e suspensa superiormente por urn eix o - 0 «alivia do uro» , a s de slo
camentos verticais que se podem da r ao «aliviad o uro», determinam 0 afasta-

mento das mas e, consequentemente, a grossura da farinha, permitindo de ste
modo urn controlo de moagem.

Ainda na parte exterior do moinho fica a «pela» - eixo vertica l onde esta
fixado 0 «rodizio».

A «pela», na sua extremidade superior, permite 0 encaixe do «lobe te».
Neste, encaixa por sua vez 0 «veio» . Este sistema de encaixe permite a mon
tagem e desmontagem de todo 0 conjunto .

a «veio», depois de atravessar a «bucha» entalada no «olho» da rna fixa,
suporta a «segurelha», sobre a qual pousa a «rna giratoria», a (mica que se
movimenta com 0 circular do «rodizio», .

Para se fazer parar 0 moinho, basta descer 0 «pejadouro » (Fig. 8). A des
cida desta alavanca, que se encontra no interior da «casa da moagern» e que
comunica por meio de urn arame com uma tabua, que esta diante da «seteira
da boquilha», vai fazer com que 0 choque da agua seja desviado do «rodizio»
caindo em cima da tabua, logo deixando 0 moinho de funcionar.

Moagem

Considerando descrito 0 sistema motor, e tempo de fazer refer~ncia a
moagem propriamente dita , que se encontra instalada num compartirnentc
pequeno, habitualmente conhecido poor «sobrado». Trata-se de ~m cornparti
mento pequeno em que «... a farinha polvilha as paredes e as teras de aranha
pendem do tecto ...» (Fig. .9) como refere F ERNANDO GALHA NO no seu trabalho

sobre este tema.
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Na porta de entrada, ve-se uma pequena abertura - «gateira» - que,
como 0 proprio nome indica, permite a entrada dos gatos que "irao capturar
e afugentar os ratos, atraidos por todo urn ambiente que, de sobremaneira,
lhes e tao propicio .

E aqui no «sobrado» que encontramos os tres «casais de mas», referidos
anteriormente. Casais, por se tratarem de duas pedras (mas) diferentes, uma
mais rija e outra mais branda, conforme diga respeito a «rna de cima» ou
«andadeira» ou a «rna de pe»: Duas pedras dsperas niio fazem farinha; ecomo
as mulheres quando sao bravas com os maridos, quando calha ser marido
bravo e mulher brava.... expressao do proprio moleiro.

A duracao de cada pedra depende do usa que lhe e dado, como e ob vio,
no entanto 0 Sf. Armando referiu-se a urn periodo de 40 anos, aproxima
damente. Vai-se dando urn desgaste gradual, 0 que torna a rna mais baixa
(Fig. 10).

Num periodo mais ou menos ciclico (urn a dois meses), ha necessidade
de «picar» a pedra, para que a moagem se efectue duma forma eficiente. Esta
necessidade e detectada pelo conhecimento empirico do moleiro , atraves de
urn processo de observacao da farinha , quer visual quer tactil , nao estando
portanto dependente de uma contagem de tempo rigida.

Das duas mas, apenas a de cima se ve totalmente; da fixa (cmo do pe»),
apenas se consegue ver 0 sector frontal, pois quase toda ela esta escondida
numa caixa de madeira (Fig. 11).

Por cima das mas fica a «moega», em forma de pirarnide invertida com
o vertice aberto . E na «rnoega» que se despeja 0 grao, que vai passando para
o «quelho», mais ou menos inclinavel em funcao do «registo» (Fig. II).

Ao «quelho» prende-se urn «cadelo» que, em contacto com a rna, 0 faz
vibrar, provocando a queda gradual e continua do grao no «olho da rna». De
entre as duas mas, a farinha vai sendo lancada com pouca regularidade no
«tremonhado» - espaco vedado no soalho - ou directamente para a «taleiga»
- saca onde foi transportado 0 grao para 0 moinho.

Embora ja referidos aquando da descricao do processo motor, 0 «peja
douro» e 0 «disparador», sao pecas cujo manuseamento e feito no interior do
moinho.

Por uma questao de comodidade, 0 «pejadouro» esta ligado atraves de
urn fio a uma pequena porcao de cortica, colocada na «moega», calcada pelo
grao; poe-se 0 rnoinho a funcionar , mas, quando 0 grao falta na «moega»,
deixa de fazer peso na cortica soltando 0 «pejadouro» e fazendo parar 0

moinho.
Urn outro processo utilizado pelo Sf. Armando, e 0 usa de urn «esperta

don>- chocalho que toea sempre que a «moega» deixa de ter grao.

Fun cionamento do moinho condicionado pelas estaciies do ano

Se as condicoes climaticas provocam a alteracao do caudal do rio, todo
o mecanismo 0 sente. Sempre que 0 rio vai cheio, isto e, sempre que 0 caudal
ultrapassa 0 seu leito normal, vai provocar a consequente enchente da lavada
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cob re as rodas de dgua e aquilo niio mo i. Situacao semelhante se passa se 0

no seca.
Toda a mecanizacao esta, portan to, condicionada pelo sistema hidraulico,

da mesma forma que esta tarnbern 0 poder produtivo e econornico do
moleiro: Quando tenh o dgua bebo vinh o; quando niio tenh o dgua bebo dgua...

Quem quiser moer continuado, tern de ter outra moagem ; tern de ter uma
para uma quadra e outra p ara a out ra.. . E preci samente 0 que se pa ssa no
caso do sr. Armando. Ele possui doi s moinhos com a mesma tipologia, mas
a urn (0 outro) charna-lhe auxiliar, do qual nem paga renda. Fica mais pro
ximo do nivel do rio, 0 que Ihe traz inconvenientes mas tambern vantagens:
durante 0 Inverno, tern menor pod er de execucao dada a ocorrencia de cheias;
no Verao , 0 seu funcionamento esta gar antido, enquanto que 0 moinho prin
cipal, pode estar parado por falt a de agua .

Utensilios compleme ntares ligados ao mo inho

o presente caso documenta urn sistema econornico bastante simples que,
natural mente, nao implica a existencia de complexa utensilagem; no entanto,
e pertinente fazer referencia aos principais meio s e objectos intimamente
ligados as acti vidades desenvolvidas pelo moleiro .

Meio de tran sp ort e: carror,:a e «m ular»

Embora 0 processo de recolha do milho e respectiva distribuicao da
far inha, tenha sido ...nos princip ios, de carga (.. .) passei cam inhos que niio ia
carro; era quase d'azorro p or aquelas rochas acima... ; hoje e feito por meio
de traccao animal aplicada a carroca (Fig. 13), dada a facilidade de acesso
aos lugares de distribuicao.

Contudo, tivemos conhecimento atraves de pesquisas efectuadas pelo
Rancho Folclorico e Etnografico de Foz de Arouce que , em tempos idos, nos
moinhos deste concelho, a mulh er do moleiro ajudava-o nas tarefas, mais
concretamente na recolha do milho e na distribuicao da farinha, sobretudo
em povoados ingremes, onde a carroca nao chegava. Recordem-se certas par
ticularidades na figura da moleira de antigamente: debaixo do brace (ou a
cabeca) a «taleiga» do fregues ; pendurada no outro braco, a saquita onde
levava qualquer coisa para comer quando se senti sse aga stada caso 0 percurso
fosse demorado, ou para meter algum dinheirito se, no regresso, precisasse e
pudesse fazer alguma compra; a saia era atada na bichaneira, nao fosse ela
prender-se e rasgar-se, nos tojos do carninho.

A distribuicao - volta - tern variado ao longo dos tempos, quer porque
o milho vai rareando (devido a quebra na sua cultura ej ou ser absorvido par
processos tecnicos mais evoluidos), quer porque surjam outras preferencias
de moleiro . As vezes, esta preferencia nao passa de mera br incadeira e entao
os fregueses dizem: ... olh e, eu vou mudar de moleiro! 0 senhor niio me serve
bern, mas (...) eu vou mudar de moleiro mas niio mudo de ladriio!
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Como se pode constatar, a carroca mantern toda uma estrutura tradi
cional: E a carroca do principio da minha vida! A propria roda e quase fiel
ao tempo da sua invencao.

Tal como .a carroca, tambern a mular tern bastante idade:
Ai! rica mulinha! (.. .) Mal empregada ela jd estar velha como eu! Ela

sabe melhor onde e a casa dos fregueses do que eu (...) as vezes ate me abor
rece, ela para e niio era preciso e eu tenho que parar (c..) ela estd tao ensi
nada, que se for um desconhecido manda-la andar, ela niio anda! - diz 0

sr. Armando - e mais: e e que isto dd mais resultado que um tractor ou um
carro, porque niio e so 0 ela acartar a moagem para 0 moinho, nem 0 levd-la
do moinha p'ra fora, e que faz estrume para a terra.

Todo 0 negocio do moleiro se traduz na troca do milho pela farinha,
cobrando a respectiva «maquia» - custo da prestacao do service.

Esta «rnaquia» pode obter-se em dinheiro -trocando, por exemplo, 12
quilos de milho por 12 quilos de farinha, pagando a moagem em dinheiro
ou atraves do proprio milho -trocando 12 quilos de milho apenas por 10
quilos de farinha.

E deste segundo processo de troca, 0 mais tradicional, que 0 moleiro
originou 0 proverbio dito as vezes pelos fregueses e referido anteriormente.
Ele era acusado de fazer a «rnaquia» a seu jeito, ou seja, como se refere 0

dito popular:

Vern minha filha tira a maquia;
Vern minha mulher, tira 0 que quer.

Vern meu criado, tira 0 que Ihe e dado;
Venho eu, tiro 0 que e meu .

BaIanr;a

Voces niio sabem?! (s..) Aquela balanca que estd ali no moinho, e a
minha balanca da sorte! Se niio fosse aquela balanca, 'eu niio tinha sorte
nenhuma na minha vida! (:») Niio a vendia por quinhentos contos! (...)

oo . Quando vinha da minha volta, encontrei duas serpentes a casticarem-se
em cima da balanca. Ai! Nossa Senhora! quem me acode?! (i:') Peguei num
machado e cortei as duas ao machado, niio as deixei ir embora!!! Se as dei
xasse ir embora, ia-se embora a sorte!!!

D'antiio p'ra cd, nunca mais me tornou a faltar 0 dinheiro!!!

Medidas

o processo mais corrente de medicao, tern sido 0 do «alqueire» - caixa
de madeira que, rasa de milho, leva cerca de 11 a 12 quilos. Para medicoes
menores, usa-se 0 «rneio alqueire» e a «quarta».

10
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Peneira e crivo

Maria do Carillo Carvalho Sequeira

A peneira e 0 crivo, sao dois utensilios usados frequenteme nte no moi
nho. Servem para retirar os residuos dos cereais (crivo) ou da farinha
(peneira) .

o que diferencia estes dois utensilios , e 0 entrelacado da rede q ue os
caracteriza . Enquanto na peneira 0 entrelacado forma uma quadricula finis
sima, no crivo, 0 mesmo nao forma quadricula, dado ser executado em forma
de espiral, a espacos maisalargados .

Pd

A pa serve, por exemplo, para tirar a farin ha do «trernonha do» pa ra a
«ta leiga»,

Resu me-se a uma simples tabua, fin a , com dois buracos numa das
ex tremidades, por onde se Ihe pega (Fig. 14).

Piciio

Dada a necessidade de picar as pedras (mas) , com certa freq uencia, 0

picao torna-se indispensavel .
Basta nte semelhante a urn martelo, tern urn cabo de madeira, sendo as

suas extremidades pontiagudas . Do ca bo as suas extremidades (b icos) , esta
apl icado urn cordel; este, depois de rodear os bicos, va i rodear 0 cabo, onde
eatado . Este artificio, ditado pela' experiencia, evita que, ao picar a pedra, os
detritos sej a m projectados para os olhos do seu utilizador (Fig. 14).

Vassoira

E ut ilizada essencialmente para varrer a fari nha em volta das mos. Tra
ta-se de u ma pequena va ssoira , curta , de fabrico a rtesanal, feita de giesta ou
«rnilho painco» (Fig. 14).

, Cada ut en sili o , e sinoriimo de arte; e a necessidade em forma de po der. ..

4. Relacionamento do moinho com 0 proprio Hornem

«Tenho 0 meu piio amassado
E 0 meu velho p'ra morrer;
Antes 0 meu velho morra
Qu '0 meu piio se me perder
Porque se 0 meu velho morre
'inda me torn o a casar
Mas se 0 meu piio se m 'estraga
Niio 0 posso aproveitar»

Cantado pela sr .s Herminia, mulher do moleiro



UI11 moinh o de dgua na freguesia de Foz de Ar ouce 147

Ao reflectirmos sobre a base da alimentacao das geracoes passadas, e-nos
dificil compreender a existencia do Homem sem a existencia de moinh os, ou
de uma tecnica com 0 mesmo fim .

Transmiti do pela t radicao, 0 cozer da broa, mantern-se na casa deste
moleiro. E certo que vamos encontrar inovacoes no processo como e 0 caso
da juncao de urn pouco de acucar para niio deixar a broa ganhar fio, com
tanta facilidade contudo, maniern-se os mesmos utensilios, as mesmas crencas,
as mesmas oracoes; tudo se va i preservando pela tradicao, mas, sera so ate
urn dia. A sr ." J ulia, filha do moleiro, mostra-nos com urn saber de experien
cia , como se coze 0 pao a moda antiga .

Na casa do forno foram peneiradas as farinhas de trigo e milho, para 0

interior da «garnela» - recipiente de madeira onde se amassa 0 pao.
Misturadas as farinhas e ligeiramente amassadas, junta-se-Ihes 0 «cres

cente» - rapadura da massa da gam ela, que se poe nu ma tigelinha, e depois
quando e para cozer a broa na vez seguinte, junta aquilo a um bo cado de
farinha, deixa levedar - referiu a sr.s Julia , enquanto dissolvia urn punhado
de sal em agua, que de seguida iria adicionar a massa, antes do ultimo ing re
diente, urn pouco de acucar.

A qu antidade de fari nha utilizada e variavel, bern como a percentagem
de mist ura entre a de trigo e a de milho - jd tenho cozido so trigo, jd tenho
coz ido metade de cada (...) dantes era so milho ou so com um bo cadinho de
mistura quase nada; nos tempos antigos niio tinham posses e niio era so isso!
Havia casas que tinham muitos filh os e coziam a broa de milho para ela
durar mais tempo, porque niio comiam tanta! 0 pao coado era so para dias
de festal

So bre a massa, misturada com Iorca e destreza, e inscrita uma cruz
(Fig. 15), acompanhando 0 mo vimento a seguinte reza:

«Nosso Sen hor te acrescente
e te deite a Santissima Virtude
qu 'eu da minha parte fiz 0 que pude».

No centro da cruz e colocada a «tigeloa», tigela avantajada de barro , que
serve para tender a broa, isto e, dar-Ihe forma e consistencia, tapa-se com
uma manta de la, para levedar mai s rapidamente. No entanto, 0 tempo que
demora a leveda r esta tambern dependente do sangue da pessoa que amassa
a broa!

Terminada deste modo toda uma fase ardua e delicada, e chegado 0

momenta de cornecar a par lenha bern seca para 0 forno, a qual e ateado 0

fogo atraves de uma boa mao cheia de carqueja . 0 forno so estara quente,
que r dizer, a temperatura ideal para a cozedura, quando toda a sua ab 6bada
se torna clara. Atingida esta temperatura, a brasa e puxada pa ra a boca do
forno com 0 «rodo», a borralha e as pequenas brasas varridas com urn «vas-



148 Maria do Carma Carvalho Sequeira

so iro» feito de qualquer rama verde (giesta , bitoiro, ca rva lha, rama de
pinheiro, etc .), de modo a que 0 «lam, pavimento do forn o, fique limpo
(Fig. 16).

Levantada a manta de la, sao detectadas «rac has» na massa, sinal de qu e
a mesma esta leveda; e a altura de a mete r no forno. Da «garnela», a massa
vai passando para a «tigeloa», que previamente e po lvilhada com farinha para
ser pos sivel tende-la co m mais facilidade; voltada para a pa e de imediat o
colocada no forno .

Passado 0 tempo necessario, tempo esse que a sr ." J ulia calcula de fo rma
quase infalivel, entra de no vo a pa no forno mas, desta vez, pa ra tirar a broa
ja cozida. A certeza de que esta operacao esta co nclui da e-lhe da da de pois de
bater com as pontas dos dedos no <dar da broa». De acordo com a sua ex pe
riencia a broa e recolocada no forno durante algu ns minutos ou ret irada para
dentro da «garnela», abafando-a bern para que va arrefecend o lentam ente,
assegurando deste modo uma broa mais «tenra» ,

Em cada gesto , em cada palavra, esta implicito urn rit ual : .. .e uma tradi
ciio, sei ld (...) euma fe !..., diz a sr." Julia para justificar os pass os decorridos.

5. 0 moleiro no conte xto social e economico

«0 diab o encontrou Nosso Senhor e disse-lhe: - 6 meu Divino Mes
tre, tens qu e vir ver uma obra que fiz !

E depois No sso Senh or fo i ter com 0 diab o.
- Olha , tu tens qu e te afastar daqui - disse 0 diab o - fa ro uma cruz

e tiio longe e daqui a 'qui como daqui a 'Ii!
Entiio Ele afast ou-se e 0 diabo ficou com 0 mo/eiro:
- Fica-te mo/eiro (...) traba /ha qu e eu te ajuda rei com 0 suor do teu

ros to, mas hds-de trabalhar muito e viver sempre pobre (.. .) e e verdade;
hds-de andar de porta em porta a pedir 0 griio, com o quem anda a estender
a milo a caridade (...) nao ha nenhum moleiro rico ; fica em pa z que eu
vo u-m e embora .»

A origem dos moinhos, contada pela sr.s Herminia, mulher do
moleiro .

..ijd tive uma note que me avariou a m inha moagem, e eu ten ho muito
que contar! (...) Falei a urn artista que so me pode ir fazer aquilo de note,
trabalhamos toda a note, mas chegam os a meia note a gente niio nos enten
diamos com coisissima nenhuma! (. oo) Era 0 tal inimigo que entra c '0 isto (...)
voce sabe que isto foi inventado pelo diabo?! (oo.). Por isso foi ld ter co'a
gente nessa note, niio nos entendemos mais co 'aquela obra! (...) Mas depois
o Marques sabia ld qualquer coisa (oo.) ld fez qualquer oraciio que aquilo
afastou, aquilo comecou a correr nas melho res maravilhas e 0 diabo foi
embora!...

A profissao nao tern horario de trabalho, mas 0 domingo e Dia Santo.
Nao se para para descansar o corpo mas sim porque niio e permitido

trabalhar; se as vezes 0 sr. Armando faz qualquer actividade que ele considera
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trabalho, necessita explicar: ...ate precisava ir preso (' ..J mas Deus Nosso
Senhor castiga a genie, dd-nos chuva, e a gente ternas de aproveitar as boca
dinhos (...) niio e para abusar!

Quais serao hoje os momentos de lazer e os passatempos para 0 sr. Ar
mando e para sua mulher?

Antigamente sim (...) cantava-se e dancava-se (...) naquele tempo uma
flauta, umas castanholas, urn pifaro, tudo «advertias a gente (...) a gente em
sent indo qualquer concertina, ficava alvorocada (...) agora niio, a sangue
agora e marta (.. .) querem urn linda «jazz», uma coisa de tirar a chapeu,
muitos contos de reis; a genie, ate umas castanholas davam para saltar e
brincar... - diz a sr. " Herminia, invocando 0 passado cheia de vivacidade.

A problernatica socio-econornica esta intimamente ligada as grandes
quest6es culturais. Nao sera dificil admitir tantos tipos de «cultura» quantas
as condicoes socio-econornicas viaveis dentro de uma area concisa . 0 crer, 0

aceitar, 0 compreender determinadas ideias e accfies esta em estreita ligacao
com 0 grupo onde se insere.

o aceitar a historia da origem dos moinhos, com tanta conviccao como
o fez 0 sr. Armando e a familia; 0 relaciona-la mesmo com a propria vida; 0

crer em objectos como por exemplo a ferradura no cimo da porta para afastar

coisa rna; 0 tentar de nova vida profissional fora do meio de origem, mas em
vao; a pureza e a inocuidade que as suas express6es traduzem, sao 0 simbolo
do Homem como produtor e transportador da «cultura» no sentid o mais puro
da palavra.

Num dos lugares mais antigos da freguesia de Foz de Arouce - Alca
perna - mantern-se firme a raiz de uma arvore por secar, urn moinho que
funciona tradicionalmente, mas que nos deixa uma forma interrogativa: ate
quando? ..

Nos tempos que correm, ser moleiro e uma pr ofissao insegura, princi
palmente quando os processos usados sao desprovidos de inovacoes.

- Ha continuadores na casa?
- So se for a meu marido... - diz a filha do moleiro - se Ihe faltar a

trabalho e capaz ...
E se nao faltar? .. Junto dos ribeiros, acabam por ficar apenas as ruinas

que identificam uma epoca. Nao passarao de mais urn esf'orco para atingir a
moagem de graos, tal como 0 foram, por exemplo, 0 almofariz ou a rna de
rebolo, a seu tempo.

o Homem origina, deste modo, novos padr6es culturais, aos quais de
forma imperceptivel, vai tendo necessidade de se submeter:

«Industrial, nada me impede de trabalhar com metod os
e processos de outro seculo, mas, se 0 fizer, arruinar-rne-ei
inev itavelrnente.»

E. D URKH EIM
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
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Fig. 5

Fig. 6
Fases de evolucao : da «rna de rebo lo» a rna ma nu al gira to ria

Esq uemas ex tra idos da obra Sistemas Prim it ives de M oagem em Portugal. I, de Ferna ndo Gal han o e
outros , 1959
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REPRESENTAC;:AO oAS AZENHAS 00 CONCELHO DA LOUSA

LEGENDA:

LINHAS DE AGUA
r- LIMITE DE CONCELHO
~ LIMI TE DE FREGUESIA

Q "AZENHAS"
:Mi MOINHO EM !:STUDO
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F ig . 7 - Representaca o do Co ncel ho da Lousa extraido
da Ca rta Corografica de Portugal
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Fig. 8 - 0 pejadouro e resp onsa vel pelo Iu ncio
nament o da mo, co nforme es tej a em cim a ou em

bai xo

F ig . 9 - Peq ueno com pa rt ime nto on de esta ins
tal ad a a moagem «a far inha pol vilha as pared es e
as te ias de a ra nha pendem d o tect o» - como cita
F ER NA ND O GA L HA NO num seu tr abalh o so bre 0

mesm o tema
__ A" r to.
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Fig. 10 - Co mpa ra ndo as d uas ma s a nda de iras e ev i
d ente qu e a diferenca de es pess ura se deve a o de sga stc

pr ovocad o pelo uso

F ig. 11 - 0 grao va i ca indo grad ua lme nte
d o q uelho no olho da rna gracas ao vibra r do

cadelo
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F ig. 12 - Esq ue ma d o moinh o de rod izio conforme Fe rna ndo Galhano e
adaptado ao mo in ho em est udo

I . Boq uilha : 2. Se tei ra: 3. R od izio co m pe nas; 4 . Pel a ; 5. Lo bet c; 6. Ve io ;
7. Rela ; 8 . Ag u ilha o: 9. G ra ma: 10. Pejad ouro ; II. Bucha; 12. Seg u re lha;
13. Mo ega: 14. Q ue lho; 15. Ca de lo; 16. D ispa ra dor: 17. Regist o ; 18. M 6 de

ci ma (m 6 movel) : 19. M 6 do pe (o u fixa )
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F ig. 13 - «E a ca rroca do pr inci pio da minha vida »
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F ig. 14 - Pc neira , pa , pica o , vass o ira e pesos
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Fig. 15 - A cr uz qu e val ajudar a massa a leveda r

F ig. 16 - 0 re d o. a pi\ e 0 vasso iro
Ieito de qu a lq uer ra ma verde
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