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Resumo 

A chegada do comboio a uma pequena localidade alentejana altera profundamente a vida desta comunidade, 

que toma consciencia da sua situa~ao perifl~rica face ao mundo que a rodeia. E basicamente esta a trama de um canto 
escrito por Manuel da Fonseca, onde a l inguagem literaria esta carregada de sinais geogrMicos, dando pist as para a 

compreensao cientifica de uma complexa rela~ao entre a popula~ao aut6ctone e as inova~oes no campo dos transpor

tes num terri t6rio em mudan~a . 

Neste t rabalho explorar-se-ao os sinais geogrMicos deixados pelo autor ao Iongo da hist6ria, bem como a base 

do imaginario e as suas raizes na realidade que foi a chegada do transporte ferroviario (com todas as consequencias 

inerentes) a estes t erritories perifericos. 

Palavras-Chave: Transporte ferroviario. Centralidade. Territ6rio(s) periferico(s). 

Resume 

Visions geographiques sur Ia mobilite dans des terrltoires peripheriques Perspectives dans le conte "0 Largo" ("La 

place") de Manuel do Fonseca 

L'arrivee du train a un petit village de !'Alentejo change profondement la vie de toute une communaute qui 

prend conscience de sa situation peripherique par rapport au monde qui l 'entoure. Celle-ci est essentiellement 

l'histoire d'un conte ecrit par Manuel da Fonseca, ou le langage est plein de signes geographiques qui permettent sui

vre les traces vers la comprehension scientifique d'une relation complexe entre Ia population autochtone et les inno
vations dans le domaine des transports, dans un territoire en changement constant. 

Dans ce travail, les signes geographiques fournis par ! 'auteur au cours de l 'histoire seront explores, aussi bien que ses 
racines dans la rea lite qui a ete l 'arrivee du train (et toutes les consequences inherentes) a ces territoires peripheriques. 

Mots-Ch:>s: Train. Centralite. Territoire(s) peripherique(s). 

Abstract 

Geographic imagery over mobility in peripheral territories Perspectives in the short story "0 Largo" ("The Square") 

by Manuel do Fonseca 

The arrival of the railway to a small village in Alentejo changes the life of the community in a very profound 

way. Only then do they take conscience of their marginal situation towards the surrounding world. This is, basically, 

the plot of a short story written by Manuel da Fonseca, in which the literary language is rich in geographic signs, pro
viding clues for the scientific understanding of a complex relat ionship between people and transport innovation in a 

terri tory in constant change. 
In this assignment it is intended to exploit the geographic signs left by the author throughout the story, as well 

as the base of the unreal and its roots in reality that was the arrival of the train (with all its inherent consequences) to 

this peripheral t erritories. 

Key-Words: Railway. Centrality. Peripheric territory(ies). 

1 Este artigo resul ta de uma comunica<;ao apresentada no "Ill Encont ro lntemacional • Analise Linguistica do Discurso", na Untversidadc do Minho, 
em Novembro de 2005. 0 que aqul se apresenta e uma nova versAo do artigo revisto e aumentado. 
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1. A Obra e a atitude geografica em Manuel da Fonseca 

A Literatura e a Geografia 

A rela<;ao entre a literatura e a geografia parece 
constituir para alguns autores motivo de controversia 
dada a natureza distinta de cada uma das areas. 
Porem as questoes que a humanidade enuncia para 
serem resolvidas, nomeadamente ao nivel do 
territorio, tornam imperativo o dialogo, a coopera<;ao 
e a interrela<;ao entre os diversos campos do saber, no 
sentido de se encontrarem as solu<;oes necessarias as 
diferentes problematicas. 

Hoj e, mais do que nunca, faz sentido pensar 
numa perspectiva de transversalidade do saber ... mas 
como podemos entao considerar que a literatura e a 
geografia se possam encontrar neste espa<;o comum? 
CRAVIDAO (ZOOS) defende que a literatura e um vasto 
campo onde o geografo pode encontrar espa<;os ficcio· 
nais, percursos sociais, cenarios economicos e cultu· 
rais que ajudam a compreender as rela<;oes entre a 
popula<;ao e o territorio. Desta forma, devemos 
entender a literatura como urn campo de pesquisa da 
ciencia geogratica, onde podemos perceber que os 
sinais geogrMicos influenciam e originam obras litera· 
rias, assim como algumas obras ficcionais indicam 
pistas concretas para o estudo e para a percep<;ao de 
alguns casos de interesse geogrMico. 

Vejam·se os casos de muitos cadernos de via· 
gens que acabaram por originar obras de referenda, 
como por exemplo o "Livro das Maravilhas" de Marco 
Polo, ou mais recente, a "Viagem a Portugal" de Jose 
Saramago, entre muitas outras obras e autores. Com 
maior ou menor interesse, a verdade e que toda a 
literatura se impregna de marcas geograticas, onde o 
territorio se constroi como cenario das personagens, 
dos seus enredos, das suas vivencias, mas ao mesmo 
tempo traduz uma realidade que interessa ser estu· 
dada do ponto de vista do geografo. Nesta linha de 
ideias CHOUPINA (ZOOS) refere que os textos nao sao 
objectos puramente formais, dado que o seu manu· 
seamento implica que sejam levados em conta varios 
elementos de caracteriza<;ao social que transcende o 
proprio dominio da escrita. A sua composi<;ao implica 
influencias reciprocas com os contextos politicos, 
sociais e culturais, acabando por se tornarem em 
pertinentes elementos de estudo para a ciencia geo· 
grMica, na medida em que t raduzem realidades de 
uma certa epoca (que podem ou nao prolongar·se no 
tempo e no espa<;o). 

Associado a estes contextos especifico, deve·se 
destacar o papel do movimento neo·realista em Portu· 
gal e das obras de autores como Ferreira de Castro, 
Alves Redol, Carlos de Oliveira, Soeiro Pereira Gomes 
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ou Julio Gra<;a, tern sido bastante importantes para a 
compreensao de dinamicas territoriais associadas a 
questoes sociais (mobilidade, mercado de trabalho, 
modos de vida, segrega<;ao social. .. ). Este interesse 
nao esta apenas remetido para a epoca especifica dos 
acontecimentos, mas tambem para os dias actuais, 
uma vez q ue a compreensao destes fenomenos geogra· 
ficos se rege nao so por factores do presente, como 
tambem em processos iniciados no passado. 

E porque o territorio e um tema em analise 
neste contexto, pareceu pertinente o estudo de urn 
dos muitos contos de Manuel da Fonseca, que segundo 
CERQUEIRA (1981), foi urn dos mais notaveis escritores 
neo·realistas da sua epoca. Na sua obra retratou os 
conflitos sociais do Alentejo, das suas gentes, do 
tempo e do espa<;o que marcou e marca profunda· 
mente as vivencias de uma popula<;ao condicionada 
pela questao do periferismo face aos lugares centrais 
do pais. 

Manuel da Fonseca nasceu a 15 de Outubro de 
1911, em Santiago do Cacem, no seio de uma familia 
oriunda de Castro Verde e Cereal do Alentejo, vindo a 
falecer a 11 de Mar<;o de 1993, em Lisboa. Depois de 
completar a instru<;ao primaria vai para Lisboa com os 
pais, onde frequenta o colegio Vasco da Gama, o liceu 
Camoes, a escola Lusitania e mais tarde a escola de 
Belas·Artes. Nas ferias de Verao voltava ao Alentejo, 
periodo que ficou bem marcado na sua obra. Traba· 
thou no comercio e na industria, tendo acabado por se 
dedicar a voca<;ao da escrita como jornalista (foi 
habitual colaborador em revistas literarias, como 0 
Pensamento, Vertice, Sol Nascente e Seara Nova) e 
escritor (escreveu Seara de Vento [1958], Cerromaior 

[1943], Aldeia Nova [194Z], Um Anjo no t rapezia 

[1968], entre muitas outras obras). 0 seu trabalho 
valeu·lhe o controlo da censura, uma vez que os seus 
textos, e em particular os contos, retratavam o duro 
quotidiano do Alentejo a varios niveis (!aboral, social, 
economico ... ). Era a realidade vista aos olhos de um 
escritor que ao mesmo tempo fazia parte da propria 
ac<;ao e que escrevia as proprias vivencia, aquilo que 
conhecia e que desejava ter conhecido. 

Entre a fic<;ao e a realidade: enquadramento 
da obra na sua epoca 

A corrente neo·realista desenvolve·se em Por
tugal principalmente a partir da decada de 40 do 
sec.XX, tendo como mote a reflexao sobre a realidade 
da vida contemporanea portuguesa, dai seja comum a 
abordagem de temas como a vida dos trabalhadores no 
campo (por exemplo o homem da monda em Gaibeus 

[1940], de Alves Redol), no mar ou no rio (com o 
pescador em Avieiros [1943], tambem de Alves Redol) 
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ou ainda daqueles que rejeitavam a esterilidade das 
actividades ligadas a terra e ao mar, partindo em 
busca de uma nova vida (como e o caso do emigrante 
sem sucesso em Emigrantes (1928], de Ferreira de 
Castro). E um movimento l iterario que interessa pro
fundamente ao geografo, uma vez que sao exploradas 
as marcas de um territorio em mudanc;:a (ou nao) nao 
so do ponto de vista humano, como tambem espacial, 
uma vez que a paisagem e urn elemento que aparece 
interrelacionado com a acc;:ao do homem. A "terra " e 
urn bem presente e inegavel aos olhos daqueles que 
pouco mais tern que o seu nome e as raizes. 

A ideologia politica aparece bern marcada, no 
sentido de contracorrente ao regime ditatorial 
vigente, onde as personagens (os camponeses pobres e 
os operarios) reflectem o Portugal real onde as coisas 
"existem" e tern urn ''significado". Ha a necessidade 
de fazer literatura sem herois, mas antes com gente 
humilde, gente do povo. (LOUREN<;O, 1968; CERQUEIRA, 1981) 

Em Manuel da Fonseca ocorre sem duvida a 
descoberta da vida rural com base em experiencias 
pessoais, embora a marca neo-realista nao seja tanto 
de caracter utilitarista, se pensarmos nesta corrente 
como uma forma de vincular uma mensagem politica 
ladeada por uma certa ortodoxia. Parece antes haver 
na sua obra urn certo desabafo, uma reflexao sobre o 
territorio e sobre a sua propria evoluc;:ao, mais 
especificamente sobre o Alentejo rural e estagnado, 
onde dominam os trabalhadores do campo sem instru
c;:ao mas com vontade de mudar o mundo, o seu pro
prio mundo, seja por uma acc;:ao in loco (visao ideolo
gica e por isso menos concretizavel) ou entao pela 
saida para outros lugares em busca de melhores condi
c;:oes de vida, ansiando sempre a volta a terra-natal 
(visao pragmatica e por isso mais concretizavel). 

0 conto "0 Largo" e urn born exemplo da per
tinencia geogrMica da obra deste autor, uma vez que 
trata a realidade que foi a da chegada do transporte 
ferroviario a urn espac;:o periferico. lncluido no livro "0 
Fogo e as Cinzas", este conto adquire particular inte
resse pela sensibilidade geogrMica que o autor revela 
ao reflectir sobre a tematica do desenvolvimento dos 
transportes, ret ratando urn territorio antes e depois 
da inovac;:ao, bern como o processo de mudanc;:a 
baseada numa nova leitura do espac;:o e da informac;:ao 
feitas pelas gentes da terra. 

0 "Fogo e as Cinzas" e uma obra de 1951, epoca 
conturbada por urn regime autoritario que marca todos 
os sectores da vida portuguesa. E neste ano que 
Eugenio de Andrade publica "As Palavras lnterditas", 
Alexandre 0 ·Neill o "Tempo de Fantasmas", Jorge de 
Sen a "0 lndesejado". No pais, as colonias passaram a 
designar-se por "provincias ultramarinas", morre o 
marechal Carmona a 18 de Abril e o general Norton de 
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Matos e obrigado a retirar a sua candidatura, sendo que 
a Uniao Nacional prop6e Craveiro Lopes como novo 
presidente. No resto do mundo, Peron e reeleito 
presidente da Argentina e Churchill volta ao poder 
depois da vitoria dos conservadores. (TORRES, 1993) 

Vive-se num Portugal isolado do mundo, num 
pais rural e analfabeto (cerca de 60;'1; da populac;:ao). 
onde a emigrac;:ao ganha urn ritmo cada vez mais 
acelerado. A inovac;:ao parece nao ter expressao numa 
sociedade onde a trilogia "Deus, Patria, Familia" se 
torna num ciclo fechado, sem que os participantes 
tenham capacidade ir mais alem do que isso. E: neste 
contexte que a geografia dos lugares, mais do que nos 
livros unicos instituidos pelo regime, e desenvolvida a 
partir da ficc;:ao retractada pelas historias dos neo
realistas, permitindo aos geografos fazer leituras 
espaciais mais conclusivas e proximas de uma epoca. 

A necessidade de contar a hist6ria d"'O Largo" 

Neste conto Manuel da Fonseca desvenda a his
toria de uma pequena vila do Alentejo, centrada no 
seu largo principal, onde o quotidiano de toda a 
comunidade se desenvolvia. Porem urn acontecimento 
dramatico alterara toda esta centralidade, bem como 
o proprio dia-a-dia da populac;:ao na vertente econo
mica, social, cu l tural e ate mesmo moral. Trata-se da 
chegada do transporte ferroviario, que obriga a uma 
deslocalizac;:ao do Iugar cent ral (que era o Largo) para 
outro espac;:o (presume-se que o da estac;:ao de cami 
nhos-de-ferro). 0 autor explora assim a complexa 
relac;:ao do ser humano com o terri torio, a partir deste 
conto simples e linear onde constatamos as conse
quencias da chegada deste modo de transporte a uma 
comunidade marcada pelo isolamento territorial e pela 
periferizac;:ao face aos eixos de desenvolvimento. 

Perfila-se como problematica a fronteira entre o 
que e real e o que nao e. Mas sera que a fantasia nao 
passa de uma reflexao sobre a propria realidade? 
Neste con to parece haver urn encontro entre o real e o 
imaginario ... E por isso que no conto "0 Largo" nao se 
sabe bern onde comec;:a e acaba cada dimensao, talvez 
porque a consciencia do autor vogue no quotidiano 
quase sempre duro, filtrado atraves da sua propria 
criac;:ao fantasiosa. Esta "criac;:ao" consiste nos seus 
pontos de vista, na forma de ver o mundo, na perspec
t iva analitica do passado, presentee futuro, no desej o 
(ou nao) de mudanc;:a, na reflexao sobre o que e e o 
que poderia ser se ... A fantasia pode ser tambem, 
neste caso, simbolo do desejo e do vaticinio. 

Desta forma, a descoberta da fronteira entre o 
que e e 0 que nao e real nao se deve assegurar como 
urn problema que afecte o estudo, mas antes como urn 
facto presente que enriquece toda e qualquer analise, 
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vista que introduz de certa forma na historia uma 
perspectiva analitica e reflexiva, tipica de quem conhece 
bern o territorio porque foi o local onde nasceu. 

0 proprio au tor assume este aspecto: 
"Esse, o tudo ou nada da ficc;:ao. ( ... ) Eram indi

viduos que eu conheci e de quem o tempo ( ... ) me 
deixou apenas o que neles era essencial, e me surgiram 
agora, nao exactamente como haviam sido, mas 
movendo-se, de subito, na minha frente, mais verdadei
ros, mais reais. Vivos. ( ... ) Tudo isto me leva a opini6es 

demasiado pessoais. " 1 

Ah~m disso, o autor faz questao de sublinhar que 
a fiq:ao se constr6i a partir da realidade vivida, 

baseada em duvidas e reflexoes que surgem quando ha 
nao s6 mas tambem uma forte relac;:ao como territ6rio. 

"Contar a vida dos outros e interrogar a nossa 
propria vida. 56 o tempo a depura. Ficc;:ao constroi-se 
com o que fica do passado. Revive-a. "1 

Podemos considerar o autor como urn observa
dor, urn estudioso da psique das personagens e da sua 

interac~ao com a (nova) dinamica territorial. E de 
sujeito passivo, torna a sua condic;:ao activa atraves 

dessa mesma participac;:ao que faz na leitura das situa
<;:6es que cria, recria ou apenas descreve. Ha uma 
certa preocupac;:ao ideol6gica e axiol6gica na obra "0 
Fogo e as Cinzas" e, claro, no canto "0 Largo". (REIS, 1983) 

No entanto o autor nao descura a parte da 
constru~ao das personagens sobretudo, no que con
cerne a sua relac;:ao temporal e espacial com o Iugar, o 
que lhe vern, de certa forma, conferir urn caracter 
eminentemente geogrMico, vista que se preocupa em 
dar a conhecer o presente e as mudanc;:as (e o futuro) 

deste territ6rio. 
E o proprio autor que, num contexte extra-his

t6ria, se preocupa em dar ao leitor a imagem precisa 

do espa~o que esta a retratar , fazendo questao de 
referir no prefacio da vigesima edic;:ao d' "0 Fogo e as 

Cinzas", que as personagens que interagem neste 
espac;:o sao pessoas reais: 

"As pessoas de quem escrevo sao as que houve na 
minha vida. Gente de familia ou conhecidas. "3 

Alem da dimensao humana, explora exaustiva
mente o espac;:o fisico do cenario onde se desenrola a 
obra , tendo em atenc;:ao a paisagem, conteito geogra

fico que faz questao de definir. 
"( ... ) a paisagem e urn ser vivo - tern de se rein

ventar: so assim sera real, como na vida .... 

Neste caso, e sem se aperceber, o autor vai 
mais alem e da a noc;:ao de territ6rio, que mais adiante 

1 In Fonseca , Manuel da (1993) - • Prelacio• , 0 Fogo e as Cinzos, 
Li>boa: Caminho , 20' edl~Ao, p. 13. 

2 1dem. 
'Idem. 
'Idem. 
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acaba par enriquecer, grac;:as a descric;:ao do ecossis
tema natural (fauna, flora, relevo ... ) e a localizac;:ao 
relativamente precisa dos lugares onde se desenrola 

acc;:ao (Alentejo litoral - Troia, Sines, Milfontes ... - e 
Baixo Alentejo - Aljustrel , Castro Verde .. -). E imensa a 

sensibilidade geogrMica que Manuel da Fonseca traduz 
n · "0 Fogo e as Cinzas" e em particular no con to "0 
Largo" como iremos perceber adiante. 

2. Do antes, do depois e da nostalgia ... sentimentos 
de um territ6rio 

A chegada do comboio 

A data da chegada do comboio a Portugal ocorre 
em meados do sec.XIX. ALEGRIA (1990) remete-nos para 
1856, ana de abertura do primeiro tro~o de uma via
ferrea no pais, mais precisamente entre Lisboa e o 
Carregado. No entanto trata-se de um modo de 
transporte cuja genese se encontra inevitavelmente 

ligada a revolu<;:ao industrial e ao proprio desenvolvi 
mento mundial. E por volta da primeira decada do 

sec.XIX que se comec;:am a desenvolver as primeiras 
locomotivas e linhas-ferreas em lnglaterra. (GUNSTON, 1975) 

No caso portugues, pode-se afirmar que o 
comboio foi certamente o primeiro modo de trans
porte que veio quebrar 0 isolamento de algumas areas 

do interior, numa epoca em que as desloca~6es a 
medias e longas distancias eram morosas, pouco comodas, 

onerosas, e par isso dificeis e pouco frequentes. 
0 transporte ferroviario assume-se como motor 

de desenvolvimento, como o veiculo de mudanc;:a e de 
progresso nas comunicar;:oes, por excelencia . Manuel 
da Fonseca faz questao de nos retratar essas al tera
<;:iies. No canto apercebemo-nos claramente de urn 
antes e de um depois do comboio, nao so ao nivel dos 
comportamentos sociais e econ6micos, como tambem 
da deslocac;:ao espacial do que se entendia ser o centro 
de influencia da povoac;:ao, ou seja, o proprio largo. 

Nesta perspectiva, o largo e o comboio tern um 
importante valor simb6lico, o primeiro porque personi

fica o centro de influencia economica e social do 
Iugar, o quotidiano imovel e estavel daquelas pessoas, 
o passar dos dias de uma povoac;:ao ha muito inalte
rada, o segundo porque representa o mobil da pro
funda mudanc;:a na estrutura socio-economica e espa
cial da comunidade, interferindo com a noc;:ao de 

desenvolvimento e centralidade. Com a chegada do 
transporte ferroviario o largo perde o valor simbolico 

que tinha como Iugar importante da vida dos habitan
tes da povoac;:ao, de uma realidade quase que fechada 
ao territ6rio adjacente; o comboio ganha o valor 
simbolico do libertador, ou melhor, do veiculo de 
comunica<;:ao que deu a conhecer o mundo aquele 
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pequeno mundo. 0 largo, aquele grande largo ponto 
de encontro de todas as classes sociais, Iugar de mes· 
tres e de aprendizes, que era vista como o centro do 
mundo, passa a ser urn infima Iugar, mais urn ponto 
num mapa. 0 sentido, quer dizer, a fun.yao e a ideia 
de "largo", passa a ser entendida ao nivel global, uma 
vez que as personagens e o proprio narrador sentem 
que estao incorporados num sistema global. 

IU 'Jl li u• :i 0 -:. t~ Q t'ltDI . · o~6o , 

---- on1u r:~e lhJ2 
--- rntre 1892 • 19~ 

Figura 1 

Vias· ferreas abertas a explora~ao antes de 1892 e entre 1892 c 1910 
Fonte: ALEGRIA (1990) 

A no.yao de centralidade preconizada pelo largo 
altera-se, reportando-se a um novo Iugar, neste caso a 
vila em si, onde aparecem novas sectores de activi
dade ligados ao comercio e ao lazer (os "cafes") no 
sentido mais vasto, fruto do processo de globaliza.yao. 

Aceitar a mudan.ya assegura-se com algum 
receio . Existe o medo das consequencias da chegada 
do comboio a vila, uma vez que as altera.yoes nos 
modos de vida e no territorio foram demasiado rapidas 
e profundas. 
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"( ... ) o Largo eo mundo fora daquele circulo de 
faias ressequidas. Esse vasto mundo onde qualquer 
coisa, terrivel e desejada, esta acontecendo. "1 

A desconfian.ya sera superada pela curiosidade, 
no entanto a nostalgia sempre fica, servindo essen
cialmente para justificar as desventuras do progresso. 

Mas sera que este progresso e fruto real do 
desenvolvimento dos t ransportes? GAUTHIERT (1973) 

afirma que a visao historica e mais comum sobre este 
assunto, e a de que 0 papel dos transportes (princi
palmente do ferroviario) foi um pre-requisite para o 
crescimento economico, nomeadamente para que a 
revolu.yao industrial se desenvolvesse e se generali
zasse da forma como acabou por acontecer . Contudo 
refere que o papel dos transportes nao esta sempre a 
montante do processo de desenvolvimento, pelo con
trario, por vezes resulta de uma sequencia, de uma 
necessidade do proprio processo produtivo. E da 
exemplos, enunciando estudos de Fogel nos anos 60 do 
sec.XX, que mostram que o comboio nao foi 
indispensavel para o desenvolvimento americana, ate 
porque o transporte fluvial assumiu e poderia ter 
assumido um papel bastante mais importante, dai que 
neste caso o transporte ferroviario tenha sido a conse
quencia desse processo. 

Perante esta reflexao, pode-se pensar que as 
areas marginais sao entao beneficiadas pela mudan.ya 
no nivel de acessibilidade, condicionada pela chegada 
dos t ransportes, contudo essa "chegada " nao e mais 
do que um estimulo ao progresso, que por si so nao 
prossegue, a menos que essa oportunidade seja adop
tada e dinamizada pela populac;ao da area em ques
tao. Neste canto em especial , deparamo·nos com uma 
regiao periferica, onde a situac;ao de estagnac;ao 
parece nao ter sido vencida endogenamente, ou seja, 
a partir do proprio territorio. Neste caso, o factor de 
desenvolvimento e externo, materializado no modo de 
t ransporte ferroviario que apresenta uma possibilidade 
do largo se abrir ao mundo. E o largo aceita. 

Antes do comboio 

0 canto "0 Largo" inicia-se com uma ideia 
conclusiva, que nos da essencia mediadora da propria 
historia que aqui e contada. 

"Antigamente, o Largo era o centro do mundo. 
Hoje e apenas um cruzamento de estradas, com casas 
em volta e uma rua que sobe para avila. " 2 

BESSE (1 990) defende que o facto do autor 
designar o "Largo" com uma letra maiuscula inicial 

1 In FONCECA, Manuel da (1993), 0 Fo90 e as Clnzas, Lisboa, 
Caminho, 20' edi~ao, p. 30. 

1 Idem, p. 23. 
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serve para mostrar a importancia desse mesmo 
espac;:o, a sua grandiosidade, no entanto o adverbio 
"apenas" vem reduzir consideravelmente essa dimen· 
sao e esse peso. Ha uma alterac;:ao na leitura do 
espac;:o e e essa ideia·chave que prevalece logo desde 
as primeiras duas frases do canto. 

Esta "apresentac;:ao" serve para introduzir o 
leitor na historia, para se preparar para uma situac;:ao 
onde havera um antes e um depois, um antes-largo e 
um depois·vi/a. Sao portanto dais espac;:os que se 
op6em mas que inevitavelmente fazem parte da 

mesma unidade. 
E continua o canto, enunciando uma litania de 

personagens tipicas que dominavam esse espac;:o. 0 

papel do largo assume·se perante a dualidade de 
chegada e de partida das informac;:6es para o mundo 

exterior. Local polarizador de influencia, e ai que se 
desenrola o quotidiano e a vida de toda uma comuni· 

dade, funcionando tambem como um espac;:o de poder, 
pais era ai que paravam as viajantes transportados 

pela diligencia, as quais traziam as noticias do mundo 

exterior. 
"[0 Largo] Era o centro da Vila ( ... ) era o centro 

do mundo. ( ... ) Quem la dominasse, dominava toda a 
Vila."1 

Ha varios aspectos ligados ao largo, que invocam 
o modo de vida daquela populac;:ao antes da chegada 

do comboio e que o autor descreve de forma 
sistematizada: 

Q "Era ai o Iugar dos homens, sem distinc;:ao de 
classes. "1 • Esta frase podera orientar para ilac;:6es 

menos correctas, uma vez que leva a pensar que o 
sistema social daquela comunidade era igualitario. Tal 

nao parece ser de todo correcto, uma vez que Manuel 
da Fonseca refere que os "senhores da Vila" desciam 

ao largo e falavam de igual para igual com a restante 
populac;:ao (alvaneis, camponeses, empregados do 
comercio ... ). Assim sendo, distingue duas classes 
sociais, a dominante (empregadora) e a dominada 
(empregada), o que altera a validade da afirmac;:ao. 
lsto significa que nao haveria a existencia de uma 
classe media , mas antes de trabalhadores assalariados 

de modesta condic;:ao economica e de patr6es (prova· 
velmente lavradores, ligados a agricultura). 0 largo e 

assim um Iugar de encontro geogrMico da comuni· 
dade, funcionando ao mesmo tempo como um espelho 
das iniquidades sociais. 

q "Tambem era la a melhor escola das crian· 
c;:as. " 3 

• A aprendizagem fazia-se par imitac;:ao, tendo· 

se por professor o mestre do oficio escolhido. Significa 
que nao estava instituida a escolaridade obrigatoria, 
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pelo menos alem do primeiro ciclo do ensino basico 
(ou pelo menos este nao era cumprido), pelo que o 
trabalho infantil era frequente. 

q "A casa era para as mulheres. "' - A descric;:ao 
da condic;:ao feminina e particularmente detalhada e 
realista . Manuel da Fonseca descreve a mulher como 
um Ser fragil e intocavel (viviam na sombra da casa e 
so saiam a rua acompanhadas), de habitos sociais 
marcados e recatadas (usavam cabelos compridos, 
provavelmente apanhados, esperando submissas que 
os homens chegassem a casa). 

q "[As mulheres) lam a missa, e OS homens nao 

passavam do adro. "5 
• A condic;:ao masculina era deve· 

ras marcada, contrapondo-se a delicadeza feminina. 0 

largo era o local de encontro e o espac;:o de confron to 
par excelencia, onde as noticias corriam e onde era 

trocada informac;:ao (essencialmente entre as homens) . 
Este momenta da hist6ria, invocativo da propria 

historia do largo antes da chegada do comboio, 
constitui, segundo Besse (1990) o polo de atracc;:ao 
fundamental da narrac;:ao, personalizado tambem na 
figura das faias que nessa altura, presume-se, bambo· 
leavam silenciosas ao sabor dos acontecimentos. 

0 referido "suave gemido" que passam a adquirir no 
tempo presente do canto (depois da chegada do com· 
boio) traduz essa mesma perda de influencia polariza· 

dora espacial daquela area da vila. A ausencia de 
movimento remete o largo ao silencio, onde as faias 
comec;:am a ser ouvidas. 

Depois do comboio 

Sente·se uma nostalgia par parte do narrador, 
resvalando ate para a dramatizac;:ao aliada ao factor 
de mudanc;:a. Mudanc;:a, nas palavras de ROCHETA (1980) 
e, neste contexte, para estas personagens, sinonimo 
de descentramento, de estranheza. As relac;:6es huma· 
nas alteram-se porque, segundo esta autora, "desu· 

manizam·se", perdem a antiga aparencia de solidarie· 
dade, panda a nu a explorac;:ao mecanica e desen
freada. 

Tudo parece mudar, o espac;:o ganha uma nova 
organizac;:ao: 

q "A Vila dividiu-se. Cada cafe tem a sua 
clientela propria, segundo a condic;:ao de vida. "6 

-

Comec;:a a haver uma consciencializac;:ao de classe 
social mais bem definida, o que leva a crer que se 

tenham surgido subdivis6es sociais, nomeadamente 
que se tenha formado uma classe media (ate relacio· 
nado com o novo dinamismo economico). A sociedade 
tradicional nao se destrutura, apenas sente necessi· 

'Idem. 
'Idem. 
• Idem, p. 27. 
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dade de se adaptar a uma nova realidade econ6mica e 
a exigencias sociais renovadas materializadas por 
exemplo na ida ao cafe, que vern de certa forma 
substituir o largo na sua func;ao como ponto de socia
bilizac;ao. Nao ha uma comunidade coesa como outrora 
(embora com algumas "divisoes") fruto do isolamento, 
mas antes uma comunidade consciente de si mesmo e 
que agora se divide por classes, por interesses ... 

~ "0 comercio desenvolveu-se, construiu -se 
uma fabrica. " ' - Esta ideia vem assegurar a hip6tese 
anteriormente colocada, relativamente ao surgimento 
de uma classe media, que passa a ter padroes de 
consumo regulares . 0 desenvolvimento da industria e 
sinal de que o transporte ferroviario dotou o Iugar de 
maior grau de acessibilidade (importante para o 
escoamento de produtos para os mercados vizinhos ou 
para receber materias-primas), dai que este sector de 
actividade aproveite os recursos humanos (e fisicos?) 
regionais e ai se implante. Gerara obviamente postos 
de trabalho, promovera a fixac;ao populacional (podera 
exercer atracc;ao a outras regioes vizinhas) e sera 
responsavel pelo aumento dos niveis de consumo que 
exigem o desenvolvimento do sector comercial. 
Desenvolvem-se progressivamente as diversas fases do 
efeito multiplicador da industria. 

~ "As mulheres cortaram os cabelos, pintaram a 
boca e saem sozinhas. [Os homens] Vao a missa com as 
mulheres, passam a tarde no Clube e ja nao descem ao 
Largo. "2 - Alterac;ao das mentalidades, concretizadas 
por mudanc;as fisicas e sociais em ambos os sexos. De 
notar que Manuel da Fonseca identifica os novas locais 
de atracc;ao, distinguindo-os de outros pelo facto de 
serem escritos com tetra maiuscula . Primeiramente o 
Largo era polarizador por excelencia, perdendo esse 
papel ap6s a vinda do comboio, o qual passou a ser do 

Vila. Dentro deste espac;o distingue o C/ube, que atrai 
a comunidade que outrora se reunia durante as tardes 
e especialmente ao domingo no largo. 

~ "[0 velho Ranito] outrora foi mestre-artifice; 
era importante e respeitado. Hoje e tao pobre e sem 
prestimo que nem sabe ao certo o numero dos filhos. "3 

- Ha um declinio das pequenas oficinas familiares, em 
prot da industria mecanizada e em serie. Nota-se, 
atraves desta personagem, que os "produtos 
tradicionais" perdem a sua importancia enquanto 
concorrentes de produtos massificados, certamente a 
prec;os mais acessiveis e preparados para responder 
constantemente as necessidades do mercado. 

Por outro lado, as crianc;as deixam de aprender 
com os artifices, passando a aprender os conteudos 
escolares na instituic;ao devida. A "fabrica" tambem 

1 Idem, p. 27. 
1 Idem, p. 26. 
1 Idem, p . 29. 
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podera ser um elemento de atracc;ao da mao-de-obra 
infantil. Ha uma prevalencia da maquina relativa
mente ao homem. 

~ "Hoje, as noticias chegam no mesmo dia, 
vindas de todas as partes do mundo. ( ... ) 0 mundo esta 
em toda a parte, tornou-se pequeno e intima para 
todos" .'- Ha uma tomada de consciencia da realidade, 
a qual antes era distorcida pelos homens que domina
vam o largo (BESSE, 1990). 0 processo de globalizac;ao 
e aqui plenamente assumido atraves da telefonia e do 
jornal como elementos de ligac;ao diaria ao mundo 
exterior. Neste contexto, ha uma flexibilizac;ao da 
acessibilidade, agora ja nao s6 ligada ao comboio 
como t ransporte, mas tambem as telecomunicac;oes. 

Neste momenta pode-se questionar ... sera que o 
transporte ferroviario foi o agente de toda esta mudanc;a, 
ou entao o autor assumiu esta inovac;ao como mobil 
para justificar as alterac;oes desta comunidade e deste 
espac;o? Sera o progresso inevitavel, mesmo em 
territ6rios perifericos? A linguagem utilizada na 
hist6ria e dura, ate mesmo dramatica, invocativa do 
passado, sublimando pessoas, artes, locais do 
antigamente. Sem duvida, a culpa e do comboio, diria 
o narrador. 

E verdade que o transporte ferroviario parece ter 
sido um factor mobilizador do desenvolvimento desta 
regiao periferica. Contudo, parece tratar-se de um factor 
sem duvida importante que desencadeou um efeito 
sinergetico, no entanto que poderia ser ter sido 
desenvolvido atraves de outros factores. Se a fixac;ao 
da industria esta relacionada com os niveis de acessi
bilidade dos lugares, tambem esta condicionada pela 
qualidade/disponibilidade da mao-de-obra, 0 que significa 
que o estabelecimento da " fabrica" na vita esteve 
re!acionado nao s6 com os acessos abertos pelo comboio, 
mas tamt>em com os recursos humanos existentes na regiao, 
entre outros. 

Por outro lado, a telefonia e um aparelho que 
poderia ter aparecido na vita, sem estar directamente 
relacionada com o comboio, o que quer dizer que o 
isolamento fisico foi efectivamente quebrada pelo 
transporte ferroviario, mas o isolamento provocado 
pelo desconhecimento face aos acontecimentos do 
mundo exterior foi mais da responsabilidade da radio. 

RITTER (1971) defende que OS transportes sao um 
elemento geogratico de importancia singular, que 
concretizam os avanc;os do Homem, dos sistemas 
econ6micos, politicos e ideol6gicos sabre o espac;o. E 
certo que a chegada do transporte ferroviario a esta 
regiao veio quebrar algumas barreiras da condic;ao 
marginal que apresentava. Facilitou, no fundo, o 

• Idem, p. 26. 
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avan<;:o da globaliza~ao, que mais cedo ou mais tarde 
have ria de dar sinal ate nas regi6es perifericas. 

3. Desenvolvimento dos transportes em territories 
marginais: que futuro? 

Transporte sem rede, rede sem transporte 

De que serve uma rede sem transporte? Neste 

conto, o transporte ferroviario desenvolve-se no seu 
todo, isto e, a rede de caminhos-de-ferro chega avila, 

passando o comboio a ser urn transporte regular no 
quotidiano do Iugar. Sera essa cadencia diaria que 

fomentara as altera~6es socio-economicas anterior
mente descritas. Porem, o narrador vaticina: 

"E alguma coisa esta acontecendo na terra, 
alguma coisa terrivel e desejada esta acontecendo em 

toda a parte."' 
Este ambiguo sentimento de medo e de espe

ran<;:a sera prenuncio de urn tempo anunciado, onde 

nao se pode escapar ao mundo. A redoma que era o 
largo abre-se e essa sensa~ao de "paraiso perdido" e 

sentida pelo proprio discurso nostalgico. 
RocHETA (1980), acerca deste assunto, diz que 

ha um espac;:o de abertura as possiveis transforma~6es, 
ao futuro, que se nota especialmente pela aceita~ao 

da telefon ia como forma de aceder a informa~ao 

rapidamente e em tempo real, e pela propria regulari
dade com que o transporte ferroviario t raz e leva 
passageiros e mercadorias. 

Contudo, o dominic do transporte ferroviario em 
Portugal, e em especial nas areas perifericas, tern 
evoluido de forma irregular ao Iongo do tempo, o que 
significa que o comboio tern sofrido com a con
correncia de outros modos de transporte. 

Quadro I 

Evolu~iio da extensao da rede ferrovlaria (em kms) em Portugal, de 
1970 a 2003 

Via dupla Via simples 
Anos Extensao Electrifi· Nao Electrifi - Nao 

total cad a electrifi- cad a electrifi-
cada cada 

1970 3.639,6 408,0 21 , 2 9,4 3.201,0 
1980 3.588,1 404,3 21 ,1 25 ,6 3.137, 1 
1990 3.592,2 403,2 25,3 54,5 3.109,2 
2003 2.599, 1 461 , 3 30,4- 584,2 1.523,2 

Adaptado do INE (1970, 1980, 1990, 2003) 

De uma maneira geral , verifica-se urn declinio 

na rede ferroviaria nacional, especialmente na via 
simples nao electrificada. Ora este tipo de via era a 
comum nas areas externas aos eixos de desenvolvi

mento e consequentemente na regiao do Alentejo, 

'Idem. 
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onde se passa a hist6ria. lsto significa que o transporte 
ferroviario chegou as areas perifericas, no entanto o 
desenvolvimento associado nao foi suficiente para que 
estas tivessem prescindido desta condi<;:ao. A verdade 
e que muitas destas linhas acabaram por ser desacti 
vadas ou entao pelo seu trMego ser significativamente 
reduzido, ja que a procura nao justificava a oferta 
deste tipo de servi~o. Foi especialmente o Norte e o 
Alentejo que assistiram a essa desactiva<;:ao. 

Quadro II 

Evo(u~ao do nUmero total de passageiros t ransportados, em Portugat 

A no Total (n") Percurso medio de cada 
passageiro (kms) 

1970 144.757.000 26,2 
1980 224.191.000 27,1 
1990 225.882.000 25,0 
2003 150.690.000 23,8 

Adaptado do INE (1970, 1980, 1990, 2003) 

Quadro Ill 

Evolw;ao do total de toneladas de mercadarias transportadas, em 
Portugal 

A no Total (n") 
Percurso medio de cada 

t onelada (kms) 
1970 3.232.000 10,4 
1980 3.736.181 268,0 
1990 6.682.810 238,0 
2003 10.157.648 238,0 

Adaptado do INE (1970, 1980, 1990, 2003) 

No entanto, a analise da extensao da linha, 

aplicada a dimensao territorial, pode levar a leituras 
antagonicas, ja que cerca de 33% da extensao total 
das linhas e ramais explorados estao localizados no 
Alentejo. Ora, contrapondo com os 34% da Regiao 

Centro ou com os 9% da Regiao de Lisboa, parece que 
o transporte ferroviario teria uma importancia signifi

cativa na Regiao Sul. Porem, deve-se ter em conta que 
se trata apenas de uma rela<;:ao com a propria 
dimensao da regiao, ou seja, nao e por ter grande 
extensao de linhas e ramais actives que se assegura 
urn trMego regular e significative. Sera pois a regiao 

de Lisboa aquela onde o peso do transporte ferroviario 
e mais importante, ligada essencialmente aos 
movimentos pendulares. Este e o modo de transporte 
que muitos usam para ir das suas casas ao emprego e 
para o regresso. No sul, o despovoamento e a 
prevalencia do transporte rodoviario particular, ligada 
a propria situac;:ao periferica, acabam por ser factores 

que condicionam o declinio do transporte ferroviario. 
No panorama nacional, constata-se a perda de 

competitividade do comboio face a outros modos de 
transporte, nomeadamente ao rodoviario publico e 
privado, no que diz respeito a questao dos passageiros . 
Os atrasos, a rigidez de horarios e de percursos, a 
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falta de cobertura de algumas areas do pais, a impos
sibilidade de transporte porta-a-porta, a falta de 
privacidade, entre outros factores, fazem com que o 
comboio nao seja o modo de transporte mais indicado 
para chegar comoda, rapida e economicamente aos 
sitios desejados. Todavia, no que diz respeito ao transporte 
de mercadorias a medias distancias, este modo parece 
apresentar vantagens significativas, no que diz respeito a 
relac;ao entre a capacidade de carga I custo. 

~-----------------------------------~ 

Figura 2 

linhas e ramais explorados em Portugal (em kms), por NUT II , em 2003 
Adaptado do INE (2003) 

Pode-se entao constatar que ha uma relac;ao 
inversa entre est as duas variaveis, o que significa que 
0 transporte de passageiros e efectivamente intense 
na area metropolitana de Lisboa e nas linhas do literal 
centro e norte (percurso Lisboa-Porto). contraria
mente ao resto do territorio nacional, onde a procura 
tem vindo a diminuir. Pelo cont rario, o t ransporte de 
mercadorias tem vindo a aumentar (a relac;ao distan
cia-custo e favoravel), pelo que 0 seu proprio futuro se 
pode assegurar neste tipo de servic;:o. 

Em jeito de conclusao 

0 comboio assumiu particular impor tancia na 
vida do territorio, em especial das regi6es perifericas. 
Embora actualmente nao tenha o impacte que outrora 
possa ter tido, continua a marcar discretamente pre
senc;a, seja pela sua habitual presenc;:a quotidiana em 
certas regi6es urbanas (Lisboa, Porto), seja pela 
simbolica passagem diaria que ocorre em muitas 
localidades do interior, especialmente do Alentejo. 

A ameac;a ou o sonho sentido por muitos no conto 
"0 Largo", de Manuel da Fonseca, seria simplesmente 
um sent imento desmoronado e abatido pelas vis6es 
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das muitas estac;oes de caminho-de-ferro que pura e 
simplesmente estao votadas ao abandono e aos actos 
de vandalismo. Afinal, aquela "coisa terrivel e desejada" 
chegou sob a forma de desenvolvimento e globalizac;ao, 
nao atingindo todos os territories da mesma forma. 

Figura 3 
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A rede ferroviaria nacional 
Fonte: REFER (2005) 

lnteressa ainda ressalvar as profundas mudanc;:as 
que ocorreram naquela comunidade, ao nivel economico, 
comercial, social, o que se veio a reflectir indubita
velmente na dinamica do territorio e na forma de 
olhar e consumir o espac;:o. A centralidade adquirida 
pelo largo da povoac;iio altera-se, perde o seu valor simbolico, 
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passando a serum lugar periferico face as (novas) actividades 

que se desenvolvem agora noutros pontos da vila. 

Alias, a propria no<;ao de territorialidade altera

se porque aquela comunidade toma consciencia de que 

faz parte de todo um sistema global e que deve 

participar no processo de globaliza<;ao. No entanto, ha 

sempre visoes saudosistas e para alguns (poucos) o 

largo continua e continuara a ser o centro do mundo. 

Manuel da Fonseca deixa-nos neste canto uma 

bela li<;ao de geografia. Alias, a sua obra, muito ligada 

com a leitura do espa<;o e com a propria percep<;ao do 

Alentejo como regiao periferica, bem como a analise 

que realiza sabre as consequencias socio-economicas 

que afectam a popula<;ao, faz deste escritor um inves

tigador do(s) territorio(s). 

Mas havera algum escritor que nao seja geografo 

por afinidade? JACINTO (1995) questiona-se acerca do pres

suposto, ao referir que as artes (escr ita, p intura ... ) sao 

tambem formas diferentes de exprimir a realidade 

geogratica. Nestes casos muda o modo de invest iga<;ao 

e a linguagem, que resulta inevitavelmente num modo 

de expressao diferente. Sendo a geografia uma ciencia 

que recorre a outros saberes de areas tao diversas que 

vao da economia a geologia, da sociologia a quimica ... 

nao devera perder a oportunidade de aproveitar na litera

tura todos os saberes e sinais geogrMicos em que esta 

e particularmente rica. E basta olhar para a literatura 

portuguesa, onde existem tantas obras que permitem 

reconstruir a geografia dos l ugares . Dos nossos lugares. 

Nao interessa sea linguagern, se o modo de expressao 

e diferente do habitual para a ciencia geogrcifica, pois 

e muitas vezes a partir da fic<;ao que se encontram os 

caminhos de uma geografia real e vivida. E e esta que 

deixara em nos o interesse em reflectir sobre o futuro. 
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