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Urna arte, de urn povo: os barros vermelhos, da Asseiceira
(Tomar)

MARIA DE FATIMA ROSA LOPES I

RESUMO

Da, outrora prospera, industria de olaria artesanal, existente na zona da Assei
ceira (Tomar), verifica-se haver nos dias de hoje urn definhamento apreciavel da acti
vidade. Porern, ainda podemos encontrar algumas dessas olarias em funcionamento,
que testemunham todo 0 trabalho de geracoes ao longo de seculos, e que sao urn
exemplo da cultura material de urn povo modelando 0 barro vermelho, tao abundante
nesta regiao do centro de Portugal (CORREIA, 1916-1927; QUEIROS, 1948).

Entre outros produtos, sao as talhas ou pales os que melhor tern representado
a actividade artesanal deste povo, razao por que decidimos ilustrar 0 trabalho destes
oleiros e descrever as diferentes fases do fabrico desta louca.

Palavras- chave: Artesao; Barro-vermelho; Talha ou Pote; Olaria.«

ABSTRACT

Hand-made earthenware, which was once a thriving activity in the village of
Asseiceira (Tomar), has fallen dramatically in the last two decades. Nonetheless,
we can see some of these potter's wares still working which give us evidence of a
craftsmanship that has lived for centuries - an exemple of the material culture of a
people in the act of moulding the red clay so abundant in this region of central
Portugal (CORREIA, 1916-1927; QUEIROS, 1948).

Because pots ttalhas or pates) despite the production of other earthenware, are
the artifacts that best represent the industry of these people, I decided on illustrating
the work of these potters and describing the different steps taken in the manufacture
of this earthenware.

Key-words: Artisan, Craftsman; Red clay; Pot; Earthenware, Potter's ware.
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«Pa ra dernonstracao de mor grandeza
Na perfeicao da terra que pisais
Ate 0 barro humilde da sinais
De quanta 0 quiz honrar a natureza .»

VAS CONCELOS, 1884

I . A arte nasce da simplificidade imediata daquilo que e preciso

o concelho de Tomar e uma area agricola muito fertil, onde se cultivam
o trigo, 0 milho, a cevada, 0 feijao, 0 grao , Os pomares de fruta, os vinhedos
e os vastos olivais nao passam despercebidos a quem percorre as estradas
deste concelho (ROSA, 1965).

A maioria da populacao foi ate ha pouco tempo predominantemente
agricultora. Hoje ainda, a agricultura tern uma certa importancia nas activi
dades econ6micas da regiao . Noutros tempos, a necessidade de armazenar os
produtos que a terra produzia deve ter posta problemas tecnicos aos cultiva
dores. 0 Homem local teriaprincipiado entao a fabricar vasilhas para guardar
estes produtos . 0 barro, mesmo sob a sua mao, visto 0 solo ser rico em argila
e agua, constituiria 0 meio mais facil e, tambern, 0 melhor para armazenar e
conservar em 6ptimas condicoes as culturas. Imperrneavel, era excelente para
guardar os liquidos (azeite, vinho e agua); poroso, seria 0 ideal para os
conservar e igualmente para armazenar os cereais (LA CALLE & aI., 1962;
ROSA, 1965).

Talvez fosse esta a razao, porque 0 povo tomarense tivesse cornecado a
trabalhar 0 barro e alguma populacao tivesse tornado a actividade de oleiro .

A regiao de Tomar, no distrito de Santarern, sempre foi urn importante
centro de manufactura cerarnica em Portugal. 0 fabrico de louca comurn,
cerarnica grosseira de pasta averrnelhada escura, porosa, nao apresentando
ornamentos dignos de mensae, e aqui muito vulgarizado (LEPIERRE, 1899).

Entre os povoados da regiao, que se especializaram nas artes de olaria, 0

da Asseiceira teve uma importancia muito grande.
A Asseiceira, que e urn lugar sede da freguesia do mesmo nome, fica a

9 quil6metros da cidade de Tomar para Nascente (Figura 1). Ela caracteriza-se
pela sua industria artesanal de olaria que, ate ha alguns anos ocupava a quase
totalidade da populacao, associada em unidades industriais familiares ou
pseudo-familiares (COSTA, 1868).

Ultimamente em nitida decadencia, a arte de oleiro nesta regiao continua
a ser uma pratica nas maos da populacao masculina, que a corneca a apren
der, empiricamente, desde tenra idade. A mulher do oleiro ajuda com as
criancas e familiares mais idosos nas tarefas secundarias.

Das muitas olarias que estavam em permanente funcionamento, somente
tres sobrevivem ainda . Urna delas, sustentada por urn oleiro idoso e sua
mulher, encontra-se em extincao (LOPES, 1984).

As talhas ou potes sao, de todas as pecas de louca fabricadas na Assei
ceira, as mais tipicas e, talvez, as que melhor ilustram a arte dos oleiros da
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zona onde foi feito este estudo. Elas destinarn-se preferencialmente ao arma
zenamento de azeite, azeitonas e vinho, abundan tes nesta regiao.

2. Os barros vermelhos, da Asseiceira (Tomar)

2.1. Obt enciio e preparaciio da ma teria prima

Na Asseiceira , os oleir os viio diariamente ao barro . Este e retirado de
doi s locais diferentes. 0 chamado barro for te e extraido de terreno s nao cul
tivados e ricos em mato; e cavad o de uma barreira, dond e sai em /evas
(Figura 2). 0 conhecido por barro fraco e trazido de terrenos de cultivo,
situados nas imediacoes de pinhais, sem mato; a terra e muito mais mole e
por isso 0 barro e muito menos compacta que 0 anterio r (Figura 3).

Os barros.ou argilas designados pelo s oleiros de fo rte e fraco, conforme
a sua compacticidade e riqueza plastica, sao normalmente misturados em
porcoes variaveis, de acordo com a peca que se pretende fazer a partir da
mistura. Pecas fabricadas com barr o f orte sao os recipientes de maior porte e
os relativamente esguios e com bojo pouco pronunciado. 0 barro fra co e 0

ideal para 0 fabrico de pecas pequenas. Vasilhas rnais volumosas , altas e lar
gas, - de que sao exemplo as ta/has ou p otes - , sao feitas a partir da mistura
de duas a tres partes de barr o fra co, para uma parte de barro f orte.

o oleiro corneca por cavar a ter ra do barreiro, com uma enxada-de
-dois-bicos ou com urna picareta, depois limpa-o de pedras, raizes ou outras
impurezas que nele estao misturadas . A argila , depois de libe rta destes detri
tos, e recolhida numa pd e lancada para dentro duma carroca, que quando
provida da quantidade de barro necessario para 0 trabalho a ser executado
durante esse dia, 0 transporta a oficina que dista do local de recolha menos
de urn quil6metro.

Na oficina de olaria 0 barro e bo tado da carroca para 0 amassadouro
ou amasseira (Figura 4). Os torrfies de argi la ma iores e ma is compact os sao
separados e colocados numa cova ao lado desta. 0 barro restante emigado 0

mais possivel, ate ficar maximamente reduzido a p6, e deita-se-lhe agua para
formar uma pasta, ou, na linguagem popular, carrega-se com auga para 0

.amaciar (Figura 5). Seguidamente, e depois de bern temperado, e levado da
amasseira, para a pasta ser homogeneizada.

Durante seculos, na Asseiceira, as pastas para serem homogeneizadas
eram pisadas com os pes nus da s mulheres e das criancas dos oleiros; os tor
roes de barro mais dificilmente desintegraveis eram esfregados entre as maos
ate se desfazerem, ou migados com uma pedra, ou com um martelo sobre
uma superficie dura, para a argila mais facilmente absorver a agua. A cerca
de 200 anos, esta operacao passou a ser feita por um engenho rudimentar,
inventado para misturar e moer 0 barro, - a ataf on a -localm ente conhecido
por matafona.
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A matafona compreende urn eixo vertical de ferro, donde saiem varies
eixos horizontais, na parte inferior. Este dispositivo esta inserido dentro de
urn cilindro oco tambern de metal, que esta fixo no chao. Na parte superior,
o eixo e fixo a uma trave de madeira sustentada pelo telhado do alpendre da
oficina, aonde esta ligada a almanjarra, pau ao qual se aparelha uma mula,
que faz andar 0 engenho (Figura 6). 0 animal, de olhos vendados, enquanto
e f'orcado a andar a volta deste, movimenta os eixos no interior do cilindro,
que misturam e moem a argila ali depositada . Simultaneamente, 0 barro
homogeneizado e expelido de forma continua, pela abertura de seccao qua
drangular na base do deposito (Figura 7).

Mais recentemente, esta operacao de hornogeneizacao do barro por meio
da f'orca motriz animal, tern vindo a ser substituida por meio de maquinas .
A argila amolecida no amassadouro, e despejada numa fieira . Este meca
nismo, accionado por energia electrica, moi 0 barro e expulsa-o em forma de
rolo, com seccao circular (Figura 8) .

2.2. Aiodelagem

Terminada a preparacao da materia prima, 0 barro e modelado a mao,
utilizando ou nfio a roda-de-oleiro.

A tecnica de modelagem do barro , rna is vulgarmente conhecida e utili
zada, e aquela onde 0 barro e trabalhado aroda ou torno-de-oleiro , ou seja,
torneado. Esta e a base de fabrico de todas ou quase todas as pecas feitas de
barro, algumas nascidas e acabadas totalmente aqui , outras simplesmente
iniciadas e terminadas com outra tecnica, exclusivamente manual, ados rolos 
-em -aneis ou dos rolos-em-espiral.

o torno ou roda-de-oleiro e construido em madeira de pinho, com urn
veio ou eixo de ferro, colocado verticalmente, sensivelmente a meio do enge
nho, que une e faz rodar dois discos de madeira fixos urn em cada extemo; 0

superior, conhecido pelo prato-sup erior ou pela cabeca-da-roda, onde se
modelam as pecas de barro, e 0 inferior onde 0 oleiro incute com 0 pe 0

movimento rotativo ao torn o, por meio de toques secos e cadenciados,
ficando assirn com as maos livres para trabalhar. 0 oleiro senta-se na estru
tura secundaria da roda, a urn nivel quase igual ao da cabeca-da-roda, para
melhor dominar a peca sobre a qual se debruca. Na arquina ou adoquina,
sao colocados os objectos de barro acabados de executar e] ou 0 barro para
ser trabalhado (Figura 9).

As talhas ou potes, sao de todas as pecas de louca fabricadas na Assei
ceira, as mais tipicas e talvez, as que melhor ilustram a arte dos oleiros da
zona onde foi feito este estudo. · .

As talhas que aqui se encontram sao de diferentes volumes. Os varies
tamanhos correspondem a mais ou menos fases de fabrico, quanta maiores
forem as dimensfies de cada recipiente (Figura 10).
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Para modelar uma peca de maior envergadura, corneca-se por abrir
enchente, 0 que e feit o ao tarna . Das talhas, a enchente corresponde a l ase
zera de fabrico e e a (mica lase feita desta forma.

o artesao pega numa porcao de barro, que ele sa be ser suficiente para 0

que vai modelar, faz com ela uma bala ou pela, sobre a arquina (Figura 11 ),
assenta-a na cabeca-da-roda (Figura 12) e, enquanto vai continua mente
im pulsionando 0 movimento rotativo ao tarna no disco inferior, com 0 pe,
penet ra a pela com os dedos po legares das maos, cavando nela urn espaco
interior (Figura 13), a partir do qual corneca a puxar a barra. Por co nse
quencia, as paredes da peca vao adelgacando e tomando a forma desejada
(Figura 14). Com a cana alisa-a e com a mao da-lhe os ultirnos retoques
(Figura 15). A en chente estd aberta ou , 0 que e 0 mesmo, 0 fundo da vasilha
esta pronto e e retirado do torno, sendo a talha mais tarde continuada a par
tir deste ponto.

A en chente e seguidamente posta a secar, dentro de casa, em ambiente
sombrio e pouco arejado; com os bordos cobertos por uma tira de pano
humedecido, durante urn dia. Este processo , designado por enxugo , sera
explicado com maior detalhe posteriormente.

No dia seguinte os bardas da enche n te sa o destrapejados, isto e, 0 arte
sao tira 0 pano que os cobre, cuja funca o e reta rda r a evaporacao de ag ua
sob a superficie coberta, para facilitar 0 pegamenta da barra fresco que se
lhe ira juntar (Figura 16). Antes, porern , de cornecar a dar 0 novo barro,
adelgaca - ou agu ca - os bordos da parte do vasilhame ja trabalhado
(Figura 17) e palmataa a barra em toda a superficie exterio r desta, com uma
palmatoria, ate ficar homogeneamente compacto, de modo a niio abrir ou
rasgar com 0 peso da argila a colocar em cima, ou mais tarde quando cozer
(Figura 18).

A parti r deste ponto, a peca ira ser acre scida a mao; 0 oleiro faz co m 0

barro amassado uma bala alorigada ou rala e liga-o a argi la ja trabalhada,
danda depois a barra em forma de ane is ou em forma de espiral (Figura 19),
ate prefazer a altura idealizada pa ra 0 obj ecto. Este processo de modelagem
e conhecido pela tecnica das rolos-em-an eis ou da s ralas-em -esp iral.

o oleiro recorneca entao a alisar a barra nas superficies exterior e inte
rior da vasilha . Embebe, de quando em quando, urn trapo em agua e espre
me-o sobre 0 barro trabalhado, isto e, malha a barra (Figura 20), 0 que 0

torna mais macio e mais modelavel, nao 0 deixando respigar - estalar - ,
quando e alisada (Figura 21) .

Depois de terminada esta lase de fabrico duma talha, 0 bocado modelado
vai nova mente para 0 enx uga. A seg unda lase corneca entao a ser preparada
ta l como a anterior: destrapeja-se, aguca-se-lhe as bordos, palmataa-se toda
a superficie exterior e acrescenta-se-lhe mais barro, enquanto se vai alisando,
ate se obter a altura e a forma pretendida do baja ou barriga da pate. De i
xa-se endurecer a pasta argilosa trabalhada, por evaporacao , antes de se
modelar a ultima lase da vasilha - abaca da talha.

Abaca e modelada usando a tecni ca anterior, das rolos-em-aneis (Figu
ra 22) . Apos colocado 0 barro desejado, mais um a vez. ele e alisada. Entre-

8
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tanto, vai-se esbocando a decoracao do pote, que e simples e pouco vistosa,
consistindo normalmente de dois frisos concentricos, a volta da talha, dese
nhados com urn pouco de argila amolecida. Por fim , com urn pedaco de aba
de chapeu de feltro de homem, designada por alpanata, 0 artesao modela 0

rebordo da boca e alisa-a (Figuras 23 e 24).
Terminada esta terceira e ultima Jase de m odelagem, da-se a talha por

construida. Entao, e definitivamente levada para 0 enxugo, num comparti
mento apropriado da oficina, ate que esteja capaz de ser cozida.

2.3. Enxugo

o enxugo e a designacao utilizada para designar 0 processo de secagem
por que tern de passar 0 barre trabalhado, antes de ser cozido. Corresponde
a urn periodo de tempo durante 0 qual a agua retida entre as particulas de
argila vai evaporando lentamente e, por consequencia, 0 barre vai endure
cendo gradualmente (ALARc.A:.o, 1974).

o enxugo da loica de barre ocorre sempre a sombra, dentro de casa, em
locais pouco arejados, para que haja evaporacao lenta da agua. As pecas de
barre trabalhado sao dispostas sobre tabuas de madeira, colocadas no chao
ou em andaimes (Figura 25). Nestas condicoes, 0 tempo necessario para se
dar a evaporacao de toda a agua, prolonga-se por urn periodo de oito a
quinze dias no minimo, dependendo da menor ou maior humidade do meio
ambiente.

2.4. Cozedura

A cozedura da louca de barre e feita em fornos com duas carnaras de
cornbustao independentes e control da temperatura, de seccao circular e rec
tangular, a fogo directo. Sao construidos de alvenaria - pedras ligadas por
argamassa, que e uma mistura de cal, areia avermelhada e agua - e forrados
internamente por adobes. Estes, sao blocos de barro amassados com areia e
palha, de forma paralelipipedica, compactos, e secos ao sol.

Estes fornos, ainda em funcionamento na Asseiceira, constam de tres
partes principais: - a fornalha, situada abaixo do nivel do chao da olaria,
onde e introduzido 0 combustivel, a ciimara de cozedura ou caldeira, acima
do nivel do chao, de seccao circular e tecto em abobada, onde e colocada a
louca, e a cham ine, construida em frente a abertura do forno, exteriormente
a este (Figura 26).

As pecas de barro, depois de fabricadas, sao enfornadas na caldeira do
forno, embocadas umas sobre as outras, isto e, -sa o dispostas em camadas,
com a boca de uma peca assente na boca de outra peca (Figura 27). Deste
modo , 0 Jogo corre-as, a todas, igualmente. As enfornas fazern-se algumas
horas antes do forno ser aceso. Pouco depois, fecha-se aentrada da caldeira,
conhecida pela bo ca-do-forno, com uma parede de tijolos ligados por barre
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amassado e com uma pequena abertura no topo, designada por tapume ou
tapadouro (Figura 28).

Coloca-se, entao, urn pouco de combustivel dentro da fornalha e acende
-se 0 forno. A intensidade das chamas durante as primeiras oito horas deve
manter-se fraca, para 0 que 0 barro e 0 forno possam esquentar, ou seja,
aquecer lentamente. Para manter constantes as condicoes de temperatura, 0

oleiro vai dando lenha ao fogo de arniude. Simultaneamente ao esquentar do
barro, liberta-se da cornbustao urn caracteristico fumo branco, por entre as
frestas e a abertura superior do tapadouro.

Apo s as primeiras oito horas de cornbustao lenta, aumenta-se a quanti
dade de combustivel consideravelmente, de modo a elevar a temperatura dos
200 aos 600-800 0c. lnicia-se, entao , 0 caldeirar ou 0 caldear do barro ver
melho, designacao correspondente it cozedura propriamente dita, que se efec
tua em aproximadamente tres horas, periodo durante 0 qual se liberta pela
abertura do tapume, desta vez, urn caracteristico fumo negro, ate que a calda,
ou verdadeira cozedura, se realize completamente.

Quando 0 barro esta cozido 0 fumo negro desaparece totalmente. 0 oleiro
retira entao alguns dos tijolos do tapume, com 0 fim de vigiar a marcha das
cham as na fase final da cozedura e corneca a arrochar, isto e, a colocar finas
tiras de madeira de pinho sobre as pecas de barro, que estao a acabar de
caldear, para que cozam perfeitamente e fiquem com uma coloracao vermelha _
rnais intensa . As varas de madeira, deitadas sobre 0 barro cozido atraves da
abertura feita no tapume, aumentam 0 calor da cornbustao sobre ele, por
acelerarem 0 ponto de cozedura do lado onde 0 combustivel e depositado
(Figura 33). Cerca de vinte minutos apos 0 inicio do arrochar, as chamas ja
se concentram so na parede do fundo da caldeira, 0 que indica aos oleiros
que a louca esta uniformemente cozida.

Pouco depois de ter cornecado a arro char, deixa-se de botar lenha a
f ornalha e tapa-se a entrada desta, que esteve sempre aberta enquanto 0 barro
estev e a esquentar e a caldear, impedindo assim a continuacao da circulacao
de oxigeni o e, por conseguinte, fazendo cessar a cornbustao.

A abertura da caldeira inicia-se a pouco e pouco e nunca antes de 24
horas depois de terminada a cozedura, com 0 desmanchar do tapume, pois se
a abertura e feita precipitadamente, os produtos do trabalho de semanas
podem ficar sedados, isto e, fendidos (Figura 34).

o tempo total de cozedura para os barros vermelhos regula as 20 horas,
o que dep ende do estado de secagem do barro quando entra no forno, do
grau de temperatura que e preci so atingir para 0 cozer e da intensidade da
enforna, ou seja , a quantidade de louca que se pretende cozer. A cozedura
deve ser lenta para se proces sar uniformemente, 0 calor penetrar perfeitamente
no barro e, assim, evitar fendas nos produtos .

o combustivel utilizado compreende rama e madeira de pinho, e por
vezes de eucalipto , e tambern residuos de madeira de outras origens. 0 tipo e
o estado da lenha que se queima para cozer 0 barro , interfere na cor da louca
ao ser cozida. 0 combustivel preferido pelos artesaos da zona onde foi feito
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este trabalho e a madeira de pinho. Esta e tid a como sendo de melhor qua
lidade quando cortada durante 0 Verao, em relacao a que e cortada no
Inverno, por se encontrar zeabrada, isto e resinosa, propriedade desta madeira
a qual se atribui a boa cor vermelha adquirida pelo barro e tao caracteristica
dos produtos cerarnicos deste tipo e desta zona.

Quando nao ha madeira de pinho zeabrada, ou a quantidade disponivel
e insuficiente, e entao uti lizada a madeira de pin heiro velha e seca, ou mesmo
outros combustiveis, como aparas de outras madeiras, esperdicios de serra
coes, e outros combustiveis vegetais, qualquer deles deixando 0 barro cozido
com cor esbranquicada. A madeira de eucalipto, porern, e a mais reje itada
nesta regiao por enegrecer 0 barro enquanto 0 coze.

Pode, no entanto, utilizar-se qualquer tipo de lenha durante 0 esquentar
do barro, que nao afecta irreversivelmente a cor da argila, 0 que ja nao
acontece no caldeirar, altura em que a louca adquire a coloracao definitiva .
Por isso, frequentemente se faz usa de qualquer combustivel para 0 esquentar
e 0 combustivel ideal, que neste caso e a madeira de pinheiro fresca, para as
tres ultirnas horas da cozedura.

2.5. Acabamentos

A louca fab ricada na Asseiceira, ceramica grosseira de pasta corada,
porosa, nao apresenta qualquer revestimento, nem decoracao dignos de men
sao. Contudo, pode ali fazer-se uma ou outra peca de louca vidrada.

o barro que e vidrado pode se-lo so no interior da peca, ou so no seu
exterior, ou nas duas faces. Este, leva urn banho-de-chumbo antes de ir para
o forno cozer, depois do barro ja estar maduro - ou seja, ter estado mais do
que uma semana no enxugo -, so depois e que vai cozer. Este banho e com
posto' po r uma mistura de chumbo em po (que tern cor alaranjada) e ag ua,
com urn pouco de barro para a tornar mais viscosa e aderente ao barro seco
das pecas modeladas. Com 0 calor do f'orno 0 chumbo derrete e penetra na
louca, ficando total mente impregnado nela, dando-lhe urn tom verrnelho-ala
ranjado brilhante e caracteristico.

o vidrar da louca ou engobe pode fazer-se, tarnbern, depois do barro
estar cozido. Neste caso, este tern de ser cozido segunda vez, para 0 banho
-de-chu mbo derreter e aderir a argila, embora esta segunda coze d ura tenha
uma duracao inferior a primeira .

3. Sintese

Etnograficamente, a Asseiceira (Tomar) e ainda caracterizada por uma
industria de olaria de feicao artesanal, a qual se encontra, porern, em nitida
decadencia,

Os produtos cerarnicos, caracteristicos da industria oleira praticada na
area que serviu de argumento para este trabalho, sao' de pasta corada, mais
precisamente de pasta cor de tijolo, e porosa, vulgarmente designadas por
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terracotas (LEPIERRE, 1899). As variacoes da cor observam-se dentro de limites
muito pr6ximos e sao resultado de ligeiras di vergencias na cornposicao da
argila e das condicoes de cozedura (A LARcAo, 1974).

As materias primas primeiramente desintegradas, sao humedecidas de
forma a formarem pastas . Estas sao depois homogeneizadas em misturadores
- como atafonas e fieiras - e, segue-se a modelacao , it mao ou ao torno, a
secagem, que se faz normalmente dentro de casa , em ambiente sombrio . As
pecas de barro encontram-se entao prontas para a fase principal do fabrico ,
que e a cozedura ou enchaco ta, e, se necessario, sao nesta altura vidradas
por irnersao ou polvilharnento de urn composto de chumbo.
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Li m ite da freg ues ia da
Asseicei ra

I.imite do lugar da Asse i
ceira

Rio Nabao

Estradas naci on ais

_,:-1 Casario

Fig. 1 - Loca lizacao geog raf ica da Asseicei ra
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Fig. 2 - Barreira. Trincheira de a rgi la dond e e ex t ra ido 0 chamad o burro-fo rte

F ig . 3 - Loca l dond e e ex tra ido 0 cha mado burro-fra co
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Fi g . 4 - A niussado uro ou am assei ra. Cova (eira no chao , debai xo do a lpend re da
ola ria. o nde se mist ur am , desintegrarn e hum edecem os burros. pa ra f'orrna rcrn pasta s

F ig . 5 ---=- 0 oleiro tempera a burro
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«MATAFONA » (A TAFONA)

I. T rave do telhado do a lpendre da olar ia
2. Alman jarra '
3. Eixo ou veio
4. Ama ssadou ro
5. Ferros de amassar
6. Abertura inferio r, po r onde 0 ba rro sa i

amassado

Fig, 6 - Mat afona, na litera tur a designada por ata fona . Esq uema legendado ind icando
os ele me ntos qu e a co ns titue m ( L OP ES, 1984)
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!

Fig. 7 - Matafo na em func io na mento

F ig. 8 - Fieira em funcioname nto
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RODA O U T O R NO

ESTRUTUA" [
SECUNDA"I" 9. Asscnt o

' - - 9
/"f---.---.'

ESTRUTURA
PAI MARI"

[

I. Forma }AlPIOTA
2. Barro

3. rr.,.10 ~urc.'r ior ou cabcca-d a- roda
4. Arquina
5. veto ou <:1.\0

6. Disc o uuc rlcr
7. Barquinho
8. Esfera

F ig. 9 - Roda ou torno -de-o leiro . Esque ma legendad o ind ica ndo as est rutu ras qu e a
con st itu em ( LOPES, (984)

-- ----- -~F~E - ------ -

v =300 I (3 Iiud as) v=1201 (2 fiadas) V =60 1 ( I fiada) v =.10I

Fig. 10 - Esquem a da s talhas ou potes, mostrando a corresp ond encia entre 0 volume
e 0 nurnero de fases necessari as par a sere m fabricadas ( LOPES , (984)
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Fig. II - Form aca o da pela ou bola. sobre a arqu ina ou adoquina da rod a-de-oleiro

Fig . 12 - 0 oleiro assenta a pela sobre a cabeca-da-roda
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(
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Fi g . 13 - 0 oleiro penet ra a pe la co m os ded os polega res, ca vand o nela urn es pac o
interior

Fig. 14 - 0 artesao puxa a burro, isto e. trabalha a past a de a rgi la de mod o a
d iminuir-Ihe a es pess ura em favor do a umento em a ltura e] ou do d iarn etro. se m qu e

ela abra
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Fig, 15 - 0 alisar 0 burro, utilizando a cana

Fig. 16 - Ench ente de uma tallia com as bo rdos irupejados
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Ma ria de Fatim a Rosa Lopes

•• i

F ig. 17 - 0 o lc iro adelgaca au aguca os bordos da part e da pcca de burro .iiI modclada

F ig. 18 - 0 artc sao palniatoa o bu rro. em tcda a supcrflcic exterior da pcca, utilizando
para isso urna palmauiria
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' 1

Fig. 19 - Tec nica de modelagem d o barro II ma o. dos rolos-em -uneis 0 11 dos
rolos-en ' -1' .1,/) iraI

129

F ig . 20 - 0 a rtcsao niolha 0 burro, isto C. humcd ccc U supc rficic da peen ern
mcdelac jio . pa ra a ar gila ncar ma is plastica
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F ig. 2 1 - 0 oleiro aliso 0 harm com as miles molhud us. cnquunto upcrfcicoa a for ma
da peen

F ig. 22 - Dun d« harm para a construcao da boca da ralha, pcla uicn ica dos
1'( )Ias-om-oneis
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Fig ; 23 - Modc lacfio du boca da talha, utilizundo uma alpanota

F ig. 24 - 0 olciro alisa 0 hurro du boca da peen c da-lhe os ultimos reroqucs



132 Maria de Fatima Rosa Lopes

Fig, 25 I :'/I ,\ ' I/ K II do burro, Sa la para (' /IXI/K li .

FO R NO D E G R EI.I IA COM SEC~'AO

C IRCU LA R E T ECTO EM A Il() Il,\ IlA
IOESEN""OOEMI'ERSPEC TIVAI

I. Coi.rnara ' U pC rl tl f , 1:;, ltlC l f .1 U \I lllll lU
2. Grclh<l ou CfI \l1

J . Cama ra llI to:rmr ,ln rnalh a
-!. Al'lcrlurOl da (urn;,lh;,
5 Rampot..Je an'" n ;', lurtl.llh..l
t> Hoc a du Ioruo
7. i'i\c1 do eha " u.a "lan a

Fig, 26 . Fo rn o. Esqu ema lcgcnd ad o da s partes que 0 consti tucrn (LOP ES, 19X4 )
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~--

Fig. 27 - - Louca de burro enfornada IHI caldeir«, para SCI' co/ ida

Fig, 2H - Tapunie Oll tauadouro
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Fig. 29 a 111'1'0 1'/11I1' do hurro, visio atra ves da vigia [eita no tapuclouro

Fig. 30 - Abcrturu da caldelra rnost rand o a louca de burro dcpois de cozida. pront a
para dcsenf orna r
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