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A "TERRA" DOS HOMENS 
UMA PALAVRA CARREGADA DE SENTIDOS 

Ao prezado colega Jose Manuel Pereira de Oliveira 
queria dedicar umas singelas reflex6es, relativas a uma 
palavra que empregamos todos os dias, sem pensar muito 
nela. No entanto ela designa a base mesma do nosso off
cio, porque somos Ge6grafos, os que "descrevem a Ter-
ra". 

Queria primeiro lembrar as circunstancias em que tra
vamos amigavel relacionamento quando, ja Ia vao tres 
decenios, o manuscrito de uma dissertacyao sobre "0 espa
cyo urbana do Porto" foi submetido, nao sem alguma an
gustia da parte do autor, a apreciacyao previa do mestre da 
Geografia portuguesa. Longas sess6es de leitura comenta
da desenrolaram-se no ambiente romantico de urn cafe 
tranquilo da Baixa coimbra e, depois, na paz da nossa casa 
de Vale de Lobos. Abrindo hoje de novo o livro que estava 
entao a nascer, vejo com agrado que comecya com uma 
citacyao de Alexandre Herculano: "Como sobre urn circo 
convertido em naumaquia, o Porto ergue-se em anfiteatro 
sobre o esteiro do Douro e reclina-se no seu leito de gra
nito ... ". Nao M duvida que o especialista de Geografia 
urbana nao esqueceu a terra, "o chao que pisamos", ao 
qual dedicou alias cerca de metade do livro que compos 
sobre cidade do Porto. Nao tenho duvida tambem que o 
sentido, a vida e o poder expressive das palavras o preo
cupam tanto como eu e que ira portanto acolher com sim
patia as despretenciosas reflex6es que aqui !he quero ofe
recer. 

Este pequeno texto retoma o assunto que me encarre
guei de apresentar num ciclo de conferencias realizado em 
Lisboa, durante a Primavera de 1995, no quadro dos "Es
tudos Gerais Livres", o generoso empreendimento de cul
tura aberta a todos, que criou e manteve com entusiasmo 
o nosso querido e saudoso colega, Professor Manuel Vie
gas Guerreiro. A ele tambem quero dedicar este ensaio, 
que s6 se justifica pela recusa das habituais limitacyoes e 
fronteiras cientfficas e na tentativa de encontrar uma lin
guagem ao mesmo tempo simples e clara, na qual univer
sitlirios de especialidades diferentes sejam capazes de 
comunicarem, e tampem de se dirigirem eficazmente ao 
publico em geral. 

0 tema geral do ciclo da conferencia tinha sido propos
to por urn colega fil6sofo, o Professor Joaquim Cerqueira 
Goncyalves: Em Louvor dos Elementos: importiincia e fun
~iio da ideia de Elementos na constitui~iio da Cultura. 
Fiquei encarregada de apresentar o primeiro dos elemen
tos, a Terra; outro fil6sofo, Viriato Soromenho Marques, 
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oAr; urn ffsico, Jose Pinto Peixoto, a Agua; e o clacissicista 
e etn6logo Manuel Viegas Guerreiro encarregou-se, ele 
proprio, de falar de a Luz e o Fogo. 

Da palestra introdut6ria do Prof. Cerqueira Goncyalves, 
direi apenas que, para ele, os quatro Elementos, tradicio
nalmente considerados pela Fisica antiga como princfpios 
constitutivos de todos os corpos, representam mais ou 
menos o que os modemos ge6grafos apelidariam de am
biente ou, de modo muito menos feliz, de meio ambiente, 
designando assim o que rodeia o Homem, quer seja vivo 
quer inanimado, ou, por outras palavras, tudo o que tern 
interferencias pr6ximas ou longfnquas com a vida humana. 

Notei tambem, com interesse, o seu apelo para que a 
Ciencia (urn dos aspectos da relacyao do Homem com os 
Elementos) nao seja uma actividade pura e friamente in
telectual mas, sim, "carregada de afectividade". Com ou
tra terminologia, esta advertencia lembrou-me a querela 
urn pouco ridfcula que foi tao viva, ha ja algum tempo, 
quando certos colegas se queriam convencer a eles pr6-
prios e aos discipulos, que a verdadeira ciencia (no caso 
vertente a Geografia) tinha de ser puramente objectiva, 
recusando qualquer toque de subjectividade! Felizmente, 
a pratica destes colegas desmentia estas frias recomenda
cy6es metodol6gicas, mas nao terao eles, as vezes, introdu
zido uma infeliz confusao no espfrito dos jovens? 

Nao ha Ciencia, nao ha progresso no conhecimento 
sem amor, sem paixao, sem identificacyao mais ou menos 
profunda do investigador com o objecto de estudo, mesmo 
quando se trata de urn tema aparentemente desprovido de 
vida, como a evolucyao de uma vertente ou a genese de urn 
aguaceiro. Pode-se, talvez, aplicar rotineiramente uma tec
nica com pura objectividade, nao se pode, com certeza, 
descobrir algo de novo sem que o investigador se impli
que por completo no tema que tenta elucidar. 

Passando a consideracyao do Elemento "Terra", que me 
tinha sido evidentemente entregue em consideracyao do 
meu r6tulo universitano de ge6grafa, importa fazer no
tar logo que a mesma nocyiio - ou, melhor, o mesmo com
plexo feixe de nocy6es - aparece, em portugues, sob tres 
formas: 

- terra, o mais usual e popular, derivado do latim e 
carregado de sentidos muito variados, 

- geo, forma culta, derivada do grego, que apenas apa
rece nos textos portugueses a partir do seculo XVI, 
para entrar unicamente em palavras eruditas, desig-
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nando varias Ctencias, como Geografia, Geologia, 
Geometria, Geodesia ... e tam bern os praticantes de las, 

- e, ainda, tellus, derivada de outra palavra latina e 
que, na pnitica, deu apenas o adjectivo tehirico, de 
uso raro e de sentido pouco claro para a maioria das 
pessoas e, por isso mesmo talvez, carregado de mis
teriosa poesia. 

Consideramos, portanto, apenas a palavra terra, a uni
ca realmente viva em portugues, e tentemos verificar e 
ordenar os variadfssimos sentidos que apresenta. Nao ten
do nenhuma pretensao de fazer aqui obra erudita mas, 
apenas, de expor a minha pr6pria relac;:ao com a palavra 
escolhida, nao usei mais que os diciom1rios a que recorro 
us ualmente, por existirem na minha casa, os quais se enu
meram em anexo. Note-se que eles cobrem a evoluc;:ao da 
lfngua portuguesa, tal como foi observada por especialis
tas ao Iongo de dois seculos, em Portugal e no Brasil, e 
que o Novo Dicionario de Expressoes Idiomaticas me foi 
especialmente util , para alargar a minha pr6pria pnitica de 
uma lfngua que apenas assimilei tardiamente. 0 Petit 
Robert foi usado com cautela, por causa do perigo da 
introduc;:ao de "falsos amigos", mas a riqueza da analise, 
que apresenta, dos diversos sentidos da palavra "terre", 
constituiu uma grande ajuda. 

Parece que existem, realmente, poucas palavras capa
zes de adquirirem sentidos tao variados, ainda que todos 
aparentados, sentidos em geral carregados de profunda 
afectividade. 0 Novo Dicionario de Expressoes Idiomati
cas nao enumera menos de 37 expressoes populares deri
vadas da palavra terra ou dos seus derivados, como ter
reiro, terreno e terrinha. Comparando as definic;:oes dos 
varios dicionarios consultados e confrontando-as com a 
minha pr6pria experiencia e sensibilidade (a famosa 
"subjectividade"), vou propor as famflias de sentidos que 
penso poder descortinar na palavra terra. Distingui oito 

grupos, sem perder de vista que os cortes propostos sao, 
em parte, artificiais porque ha numerosas e insensfveis 
passagens de sentido entre os grupos, mas a classificac;:ao 
tipol6gica, com todos os seus perigos, continua a unica ma
neira de por urn pouco de ordem num assunto complexo. 

1. A terra e, fundamentalmente, urn dos quatro ele
mentos que distinguia a Ciencia antiga, que se chamava 
entao "Filosofia". Com a agua, o are o fogo, era urn dos 
quatro elementos basicos que os sabios consideravam cons
titutivos de todas as substancias. 

Este sentido deixou algumas poucas marcas no vocabu
lano de hoje, como terra de Siena, terracota ... A palavra 
terra tern aqui o sentido de poeira, ou de barro ou argila 
para moldar. Do sentido original ficou, na realidade, pou
ca coisa. 

2. Urn sentido derivado do primeiro opoe, espacial
mente, o elemento terra, aflorando nos continentes e ilhas, 
as extensoes de aguas superficiais (oceano, mares, lagos) 
e a atmosfera (oar). Este sentido permanece muito vivo e 
criaram-se a partir dele palavras derivadas, como aterrar, 
hoje principalmente aplicado aos avioes, e expressoes 
usuais: ficar em terra (ser ignorado) e saltar em terra ou 
saltar para a terra (desembarcar). A terrafirme designa
va, tradicionalmente, o interior dos continentes - o "ser
tao" como diziam outrora os portugueses e como dizem 
ainda os brasileiros - , por oposic;:ao ao litoral e as ilhas, 
acessfveis a navegac;:ao. Quanta ao terral, e o vento litoral 
que sopra da terra para o mar. 

0 epis6dio da erupc;:ao vulcanica dos Capelinhos, no 
Faial, tal como foi desenhado em 1957 por Orlando Ribei
ro (Fig. 1), simboliza perfeitamente o encontro e o jogo 
recfproco dos quatro elementos primordiais do nosso pla
neta: uma nova terra vai ali sendo construfda pela impulsao 
do fogo interior. Ela ergue-se ao contacto das aguas do 

Fig. I - A constru~;iio do vulciio dos Capelinhos (ilha do Faial, A~;ores) 
em Outubro de 1957. Desenho de Orlando Ribeiro. 
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oceano que a rodeia, e enriquece o ar com as nuvens 
devidas as cinzas e aos vapores lanc;:ados pelo vulci'.io. 

3. A terra e tambem, num sentido mais restrito, a parte 
m6vel ou branda da superftcie terrestre por oposic;:ao as 
rochas, duras e resistentes. E, portanto, a substancia que 
alimenta os vegetais e na qual vivem ou onde se abrigam 
numerosos animais. E o solo, no sentido moderno desta 
palavra, ou seja, a camada superficial de alterac;:ao das 
rochas, objecto dos estudos dos ped6logos. 

Oaf brota toda uma serie de noc;:oes e de palavras de
rivadas. Uma terra pode ser urn campo, urn predio rustico, 
uma propriedade rural, grande ou pequena. Uma terra chii 
diz-se de urn prectio nao cercado ... , mas ja aparece neste 
caso a noc;:ao de divisao territorial, que sera distinguida a 
seguir. 

A palavra terra tornou-se urn dos mais fortes sfmbolos 
das actividades do campo. Uma terra virgem nunca foi 
cultivada; voltar a terra e renunciar as actividades citadi
nas. A terrira e o resultado do enriquecimento da terra 
com adubos, uma criac;:ao humana. 

4. Mas a terra e, ainda, o chao que pisamos e, por 
derivac;:ao, o suporte da vida do Homem e de muitos ani
mais, ou seja, o solo, mas, desta vez, no sentido tradicio
nal da palavra. 

Por urn !ado designa simplesmente o Iugar baixo sobre 
0 qual se acabam as quedas: lanrar por terra e derrubar, 
ir a terra ou vir a terra e cair, dar em terra e anuinar-se, 
estar por terra e ficar vencido. Ficar em terra e ser dei
xado para tras, ficar ignorado ou abandonado, mas ja se 
viu que a palavra terra designa possivelmente aqui tanto 
o litoral como o chao do qual o indivfduo nao se pode 
esquecer. 0 andar terreo e o mais baixo da casa. 

5. Num sentido derivado mais especializado a terra 
designa o suporte da vida dos homans, o seu mundo, a 
ecumena dos Gregos, o espac;:o onde se desenrola a vida 
social, a Terra dos Homens. Torna-se assim como que o 
sfmbolo da sua vida humana, distinguindo-se a vida terreal 
ou terrenal, tambem dita temporal, sempre canegada de 
terrenalidades, por oposicrao ao descanso da vida celestial. 
Mas, mesmo antes da morte, nao e impossfvel ao Homem 
sonhar alcanc;:ar urn dia a Terra de promissiio ou ir em 
peregrinac;:ao a Terra Santa. 

Curiosamente, se a tena e sfmbolo de vida e, ao mesmo 
tempo, sfmbolo de morte. Enterrar e o modo mais usual 
de sepultura na nossa civilizac;:ao. Diz-se: Vi com estes 
olhos que a terra ha-de comer. Diziam os Romanos: Que 
a terra !he seja !eve! A Terra da verdade designa o mundo 
alem da morte, o da vida eterna. 

6. Voltando a noc;:oes mais terra a terra, mais geogni
ficas, verifica-se que a palavra terra significa muitas ve
zes porc;:oes do espac;:o terrestre. Correr terras e viajar 
muito. A palavra pode designar vastas extensoes do Glo
bo, como as Terras arcticas, antdrcticas, pacificas, ou 
espacros sensivelmente mais reduzidos, de ambito regio
nal: as Terras do demo dizia Aquilino Ribeiro para desig
nar a Beira interior serrana. 

A "Terra " dos homens. Uma palavra carregada de sentidos 

A maior parte das vezes, no entanto, a palavra aplica
-se a urn espacro bastante pequeno, mas especialmente gra
to ao corac;:ao de quem fala. Ira terra e voltar tempora
riamente a aldeia natal ou, para 0 emigrante, a palria. Quem 
niio sabe de que terra e, encontra-se completamente des
nmteado. A forcra desta ligac;:ao ao Iugar de origem encon
tra-se tambem admiravelmente expressa na nocrao tao tipi
camente portuguesa de "naturalidade". 

Leite de Vasconcellos estudou demoradamente A Terra 
de Portugal na sua Etnografia Portuguesa, e intitulou De 
Terra em Terra o livro em que contou as suas andanc;:as 
etnograficas atraves de Portugal. Orlando Ribeiro tinha 
escolhido o titulo Urn Povo na Terra para a larga sfntese 
sobre a expansao portuguesa em que trabalhou toda a vida, 
associando sem duvida varios sentidos da ultima palavra 
na expressao adoptada. Muitos ge6grafos classicos liga
ram a terra ao homem na designacrao das suas obras mais 
acabadas, por exemplo La Terre et /'Homme en Extreme 
Orient, de Pierre Gourou. Portanto a palavra terra designa 
muitas vezes os espac;:os terrestres vistos pelo Homem, 
encarando-os nas suas relacroes com ele. 

Mas outras palavras derivadas introduzem cambiantes 
de significado, com urn sentido em geral mais possessive. 
0 ten·it6rio e o espac;:o que depende de uma entidade 
polftica ou administrativa, ou entiio, espac;:o no qual vive 
urn grupo de animais. Implica assim as nocroes comple
mentares de centro e de organiza<;iio. A palavra terreno 
tern, muitas vezes, uma conotac;:ao militar ou de contenda 
social: ceder terreno, ganhar terreno, estar em born terre
no, preparar terreno. A palavra terreiro tambem, como 
mostram alguns exemplos: chamar a terreiro, sair a ter
reiro, trazer a terreiro. 

7. Finalmente, a palavra Terra tern outro sentido, pro
vavelmente alias o primeiro a ser lembrado por quem ti
vesse de definir a palavra. Mas, na realidade, esta acepc;:ao 
e bastante recente na hist6ria da lfngua, porque o pr6prio 
conceito data apenas de meados do seculo XVI quando se 
admitiu geralmente que a Terra era urn dos planetas que 
gira a volta do Sol, o Globo terrestre. Alias, se esta noc;:ao 
tinha sido desenvolvida ha muito pelos sabios da Grecia 
antiga, para eles o Homem estava Ionge de ocupa-lo todo. 
Pensavam que a humanidade se acantonava apenas numa 
parte do Hemisferio setentrional. Nao havia ainda coinci
dencia entre os conceitos de Globo e de Terra habitada 
pelos homens (ecumena). 

Sera apenas no seculo XVI que as navegacroes ibericas 
idlo demonstrar, passo a passo, que Novos Mundos habi
tados existiam em toda a redondeza do Globo. A explora
c;:ao da Terra ira prosseguir ao Iongo dos seculos seguintes, 
ate que a descoberta dos p6los, alias desabitados, venha 
simbolicamente fechar, no comecro do seculo XX, este 
reconhecimento progressive, esta verdadeira apropria<;iio 
humana do planeta. Ja em I 831 o Dicionario de Morais 
afirmava que a Terra e "este planeta que habitamos", e o 
Dicionario poetico e de epftetos de Roquette e Fonseca 
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propunha, em 1869, as seguintes palavras equi valentes: 
Terra, mundo, universo, globo, redondeza, homens. 

Vivemos hoje o come~o de uma rela~ao nova com a 
Terra. Os homens nao conseguiram apenas deixar a super
ffcie terrestre para se elevarem no ar ou descerem as pro
fundidades oceanicas. Escaparam a atrac<;ao terrestre e 
conseguiram observar a Terra de fora, directamente para 
uns poucos privilegiados, indirectamente mas, mesmo as
sim, espectacularmente para todos os outros. As imagens 
de satelite marcam o come~o de uma nova rela~ao do 
Homem com o seu planeta. 

Atraves destas imagens, hoje largamente difundidas, a 
vista humana abrange com facilidade uma face inteira da 
Terra, em toda a sua complexidade e instantaneidade. Mais, 
a superffcie da terra pode ser hoje observada e registada 
em comprimentos de onda que escapam a nossa percep~ao 
habitual: "vemos" a temperatura do solo, "vemos" a humi
dade que impregna a atmosfera. 

Mas nao s6 nos e permitida esta visao de conjunto. A 
qualidade dos sensores autoriza tambem observa~oes de 
maior pormenor, que poem ao nosso alcance a visao de 
escala regional, intermedia, deixando descobrir a comple
xidade e a dinarnica de ambientes que nos eram natural
mente vedados, como os ambientes polares ou deserticos, 
como os enormes incendios de floresta, as montanhas 
sulcadas por glaciares, as erup<;oes vulciinicas... A di
mensiio, cada vez menor, da mancha elementar de obser
va~iio (o pixel), que e de 10m no satelite comercial Spot, 
permite realizar a amilise pormenorizada destes verda
deiros monstros modernos que sao as grandes manchas 
urbanizadas alastrantes, nas quais vao se diluindo as ci
dades. 
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0 problema e saber em que medida esta nova era do 
conhecimento geografico, que mal ainda desponta, ira 
transformar as rela96es da humanidade com o seu ninho, 
a Terra. Ira enriquecer e ampliar as possibilidades da 
nossa mente e da nossa afectividade? Evitar as catastro
fes que se apregoam a todo o passo? No horizonte da 
cultura universal, qual sera o futuro do Homem e da sua 
Terra? 
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