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AMORIM GIRAO, GEOGRAFO* 

Em notfcia necrol6gica do Professor Amorim Girao 
que o seu mais directo discfpulo- o Professor Fernandes 
Martins- redigiu 1, a dada altura, pode ler-se: "Para alem 
da concordfmcia ou restric;:oes que as ideias e trabalhos do 
Prof. Amorim Girao mereciam de quantos, nao importa 
em que grau, sao os cullores do mesmo ramo de conheci
mento, nem urn de n6s deixava de reconhecer quanta se lhe 
de via no surto moderno da geografia portuguesa. Fora urn 
arauto e urn pioneiro cntusiasta nas trilhas dos novas 
rumos da geografia. Isso sim, ele fora - e sempre 
empenhado em insuflar o mesmo entusiasmo e a mesma 
dcdica~ao aoestudo a todos quantos foram seus discfpulos." 

A leitura desta sfntese, deixa-nos perante do is iniludfveis 
trac;:os caracterizantes de toda a vida e obra do Prof. 
Amorim Girao. No primciro, denota-se a consciencia que, 
no seu tempo, ele agudamente teve do mom en to de mudanc;:a 
que s e impunha ao pensamento geogn1fico portugues. E a 
sua marca de homem de cicncia. 

No segundo, reconhece-se a atitude pedag6gica que 
assumiu, scm desfalecimentos e ate a morte, na prossecuc;:ao 
e na transmissao dessa mudanc;:a. E a sua marca de 
profissional como professor universitario. 

0 homem de ciencia eo professor universitario que a 
Sociedade de Geografia de Lisboa quis homenagear e 
mereceu dizcr-sc dele que, "Ge6grafo de alto mcrito, 
professor entusiasta e trabalhador infatigavcl, escondia 
sob a aparencia urn pouco austera e rude, urn corac;:ao 
generoso e uma dcdicac;:ao sempre ao alcancc de todos"2, 
foi tambCm meu Mestre. 

Quando a morte - que a ele proprio surprcendeu -
no-lo roubou, quis a vontade da minha Faculdade que 
fosse eu, de certo modo, a tamar o seu Iugar, que nao, 
naturalmente, a substituf-lo. 

Vivendo e trabalhando no Porto por essa altura, fui 
primeiro entusiasmado a voltar a Alma Mater pelo Prof. 
Fernandes Martins. Elc sabia-me ja cntilo convidado pelo 
saudoso Mestre Carlos Ramos para integrar o corpo docente 
da Escola de Belas Artcs do Porto onde deveria reger as 
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cadeiras de Geografia do novo curriculum do Curso de 
Arquitectura (Area do Urbanismo). Todavia, pensava que 
o mcu Iugar dcveria scr em Coimbra, e assim nao hesitou. 
Terc;:ou armas por mim, quase jogou o seu Iugar por minha 
causa. 

Na sequencia, fui finalmente convidado pelo entao 
Consclho Escolar, e tivea honrade serchamado acolmatar 
a lacuna que a morte do Prof. Amorim Girao tao 
permaturamente abrira. 

Mas nao e exclusivamente por algum merito que tivesse 
que aqui me encontro. 

Mas sim como dccano do Grupo de Gcografia, e 
mesmo como urn dos seus ultimos discfpulos, docente da 
minha Faculdadc e actual Director do scu Instituto de 
Estudos Geograficos, enfim. 

De qualquer modo, eu dcveria estar aqui, talvez 
an6nimo, algures nesta sala entre os demais assistentes . 

Mas estou ainda aqui porque a Sociedadc de Geografia 
de Lis boa-de que alias sou s6cio ha alguns anos ja-me 
quis honrar convidando-me para trazer tcstemunho 
vivencial do Mestre. 

Por outro lado, quiseram tambem os Presidentes dos 
Consclhos Cientffico, Dircctivo ePedag6gicoda Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra aqui se fazer 
representar por tres dos seus membros, geografos eles 
tambem e, em seus respectivos nomes e no de toda a 
Faculdadc, agradecer a Sociedade de Geografia de Lis boa 
e aos Colcgas intervcnientes e a todos Vocelcncias a 
homenagem que quis prestar a urn dos seus menos 
compreendidos Mcstres. 

Pela minha boca e em nome de todos, o nosso muito 
obrigado. 

A cuidada re!lexao crftica da obra daquelc que foi o 
S6cio nQ 14113 desta Socicdade desde 1937 e vogal da 
Sccc;:ao de Ensino Geografico desde en tao ate a sua morte, 
e a dcsapaixonada apreciac;:llo do seu labor pcdag6gico e 
didactico, scmpre me mostraram o exemplar trabalhador 
que pos toda a sua inteligencia, todo o seu saber e todo o 

* Conferencia realizada na Sociedade de Geografia de Lis boa em homenagem ao Professor Amorim Giriio, Novembro de 1991. 
**Ins titulo de Estudos Geograficos. Facu1dade de Lctras. Universidade de Coimbra. 
1 Revista do Centro de Estudos Demograficos, Lisboa, Instituto Nacional de Estatlstica, n2 12, MCMLX, pp. 17/2. 
2 RevistaPortuguesa de Pedagogia, Varia- Necrologia, Coimbra, FALC-IEPP, Ano I, n21, p. 165. 
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seu esfor<;o, qui<;a toda a sua vida, ao servi<;o da Ciencia 
que, por vocacao e estrutura intelectual, urn dia, bern cedo, 
abracou com entusiasmo, depois de estudos secundarios 
brilhantes e justamente premiados. 

Senti, pois, que era meu dever acei taro con vi te e trazer 
o meu modesto testemunho. 

A homenagem que hoje se !he faz nos cincoenta anos 
da publicacao da 1! edi<;ao da "Geografia de Portugal" -
datada de 1941, mas s6 conclufda, segundo se le no 
"colaufond", em 1943 - e urn acto de justi<;a c alegra-me 
que seja feita com a projeccao que !he quis dar a Sociedade 
de Geografia de Lisboa, ao mesmo tempo que a minha 
Faculdade term ina a edi<;ao de dois volumes especiais da 
sua revista "Biblos", com urn acervo de textos em sua 
homenagem. 

Nao e ainda certamente por mcritos meus, nem tao
-pouco simplesmente por forya de outras circunst.ancias, 
mas e sem duvida, pelo que me respeita, o menos que seria 
possfvel a quem foi seu discipulo - qui<;a o mais humilde 
- mas que sempre de vez em quando volta as suas paginas 
e a sua memoria para nelas refrescar e aurir ainda 
ensinamentos nas suas ideias e nos seus conceitos mas, 
sobretudo, a li<;ao de indubitavel probidade cientffica que 
ao Iongo de toda a vida jamais o abandonou. 

A obra cientffica do Professor Aristides de Amorim 
Girilo - que ja hoje aqui, em algumas das suas facetas, foi 
tao brilhantemente tratada pclos dois Colegas das 
Universidades de Lisboa e do Porto, Doutores Jorge Gaspar 
e Rosa Fernanda Moreira da Silva, nao e muito variada. 

Largamente, sao os tftulos de materia geografica que 
avultam entre os cerca de cern que assinou, sem contar 
com a numerosa colaboracao em mais de dez peri6dicos 
nacionais e regionais de que alias era leitor assfduo. 

Os reflexos da sua formacao universitaria traduzem-se 
em alguns aparentes desvios dessa dominancia. Silo disso 
exemplo pelo menos dois ou tres tftulos principais que 
dedicou a estudos de Arqueologia. 

Por outro !ado, quem conhece os cadernos de campo do 
Mestre vc neles e no variado acervo de anota<;oes de toda 
a ordem a dimensao da sua curiosidade e quanta ele 
previligiava antes de mais as obscrva<;oes de campo -
enquanto a saude lho permitiu- e quanta nelas baseava 
a constru<;ilo dos seus textos depois de passados e repassados 
pelas estreitas fieiras da sua exigencia de duplo cscopo: o 
rigor cientffico e a castigada linguagcm. 

A leitura dos seus textos e ao mesmo tempo- em bora 
possam ser discutfveis - urn ponto de refcrcncia no 
contexto cientffico da Geografia do seu tempo em Portugal 
e exemplos duma cuidada arte de escrever urn Portugues 
escorreito e perfeitamente claro. 

Algumas paginas desses seus cadernos de campo, 
mas nao s6 elas, sao testemunho, de uma curiosidade e de 
uma apetencia de conhecer quase inesgotavel, lembrando, 
sem que pretendamos compara-los, urn Leite de 
Vasconcelos, em quem scm duvida - Jeitor atento e 
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reflectido - foi, como afinal todos n6s, buscar urn 
manancial de informacoes. 

Pouco !he escapa do que observa, a avaliar pclo que 
regista escrevendo e desenhando. 

Quase sempre, quando avan<;a uma hip6tese de 
explicacao, fa-lo sob uma forma interrogada, por vezes 
dando a alguns aspectos urn colorido de inesperado 
pitoresco, tal como succdc quando, aqui c ali, nas suas 
andancas, Portugal de les-a-les, foi registando a difercnte 
altura das saias das mulheres do campo c tcnta relacionar 
essas diferen<;as com os desiguais tipos de trabalho ou 
tarcfas a que se dedicam. 

Outro aspecto ainda do imenso trabalho e cuidado que 
punha nos seus escritos, quer na perspectiva da validade 
cientffica quer na da sua expressao sintactica, pode ver-se 
nos textos que uma vez publicados dccidia rcpublicar ou 
simplesmentc nos quais iniciava a rcspectiva rcformula<;ao 
e actualiza<;ao. Isso succdcu com alguns dclcs e dos mais 
significativos, como e o caso das "Li<;oes de Gcografia 
Hull}ana", de 1936, como tentaremos adiante apontar. 

E-rne particularmentc interessan tc o excmplo referido, 
porquc pudemos guardar urn seu exemplar da 11 edi<;ao, 
rcplccto das suas corrcccocs, aditamcntos, rcformula<;oes, 
actual iza<;oes resultantes das lcituras entretanto feitas, 
compara<;oes crfticas, etc., escritos pelo seu pr6prio punho 
enquanto !he foi possfvel, na sua letrinha dcscnhada e 
miuda onde o tempo e a doen<;a foram pondo tracos de 
tremura e apagando a imagcm de equilfbrio. 

Pensamos publicar- por alturas do 1 Q Ccntcnario do 
seu Nascimento, 1895/1995 - uma edi<;ao crftica em sua 
homcnagem, pois que esse exemplar cncerra o maior 
numero de exemplos de todas essas suas preocupacoes e 
corresponde, ao mesmo tempo, a momenta dilcmatico da 
vida acadcmica do Professor Amorim Girao. 

Voltarcmos adiante, como disse, mais espccificamcntc 
a alguns aspectos dcste exemplo que nos parece ser 
verdadeiramente significative no transcursodo pensamcnto 
cientffico do Mestre. 

Pcrmitam-me por agora que deixc neste nosso singelo 
testemunho outros tracos relevantes da pcrsonalidade e do 
caractcr do Professor Amorim Girao. 

Urn dia, o Professor Providcncia e Costa - na altura 
Presidente do Conselho Escolar da minha Faculdade
tcve nccessidadc de ver urn determinado documento de 
grande importancia para a sua gcstao e pensou que ele se 
encontraria, possivelmcnte, no conjunto de documcntos 
que guardava sob a designacao gcncrica de "papCis do dr. 
Girao", tal como podia ser lido no papel que os envolvia. 

Como grande amigo que sempre fora do seu Colega, 
profundamcnte chocado ainda (vi correr-lhe as h1grimas 
nos olhos ao falar-me dessa amizade) com o inelutavel 
facto do seu desaparecimento e, por isso, receoso da 
emocao que !he adviria pcssoalmente, ao contactar no 
acervo quasi religiosamente guardado "restos suspeitaveis" 
da vida do Amigo, pensou e naturalmente determinou que 



fosse oassistente de fresca data que eu era en tao, a buscar 
o perdido texto oficial. 

Entregou-me o pesado "embrulho", fez-me as 
recomenda~oes e as precisas informa~oes basicas para a 
busca e, com a simpatica bonomia que todos !he conhe
ciamos - os que tiveram esse privilegio - disse-me 
agradecendo, que nao tinha coragem para "dcvassar"
mesmo por dever de responsavel - a "intimidadc" dos 
papcis do "dr. Girao". 

Eu, que era, pela idade, talvez mais consistente na 
minha emotividade, acabci por de imediato comprecnder 
o meu Director e aceitei a tarefa que me cometia. 

Este facto transformou radicalmente, pelo privih~gio 
da leiturados seusdocumentos - oficiais uns,pessoaisou
tros- a minhacompreensaoda estatura humanado Mestre. 

Terei talvez abusado, porque me dei a leitura - alias 
impressionante- dos seus escritos pcssoais. Eles trouxe
ram-me a profunda revela~ao da sua altura moral. Na sua 
estatura de homem, guardava - na mediana dimensao 
fisica do seu corpo - a complei~ao de urn gigante. 

Amorim Girao tinha por habito juntar a certa 
correspondencia que recebia, o rascunho - por vezes 
dcnsamente trabalhado- das suas respostas. No acervo 
dos seus escritos destc tipo que me foi possfvel conheccr, 
a correspondencia particular era especial e preciosamente 
favorecida por este seu habito. A sua forma~ao hist6rico
-geografica prcsidiu por ccrto a exigencia selectiva desse 
habito e a sua continuidade. 

Nao tenho o direito de aqui, ou em qualquer outra parte, 
mesmo nestc mom en to de excepcional significado, revelar 
quaisqucr aspectos ou problemas ou mesmo identificar as 
personalidades que com ele assinaram as series de cartas 
trocadas, embora muitos deles ja ha muito nos tenham 
deixado. 

Dirci simplesmcnte que entre eles - quase todos 
afinal - aparecem nomes dos mais s ignificativos e 
relevantes interventores na vida do Portugal do seu tempo. 
Sao homens e mulheres de quase todos os quadrantes 
ideol6gicos, figuras cimeiras do pensamento cientffico, 
politico, religiose e econ6mico, que perpassam com 
maior ou menor extensao temporal por esse percurso 
epistolar. 

Nao sao, porem, os names que importam - apesar da 
envergadurados seus voos nos ceus da VidaPortuguesa
mas tao somente a intcireza que, relativamente a todos e a 
cada urn de per si, Amorim Girao revela numa linha de 
continuidadc que afirma por si s6 a estrutura da sua 
personalidade de hom em, de cien tista e de professor, tanto 
quanta da firmeza do seu caracter, sem uma vez s6, que eu 
me possa lembrar, tenha deixado de exercitar a sua atitude 
de humildade crista tanto perante a dimensao da realidade 
multifacetada e brilhante das criac;ocs humanas, como a 
das pequcnas e grandcs miserias dos homcns. 

Tanto auscultava os outros, varios, nas suas dlividas e 
mesmo nas suas angustias cxpressas com grande abertura, 
quanta, ponderado, cuidadoso e tolcrante, respondia e 
opinava quantos a ele recorriam por sua vez. 

Not as e nol[cias 

As suas rclac;oes directas com colegas, tccnicos e alu
nos eram por vezes complicadas, quic;a desabridas mesmo. 
Disso tarnbcm ha reflexes nos rascunhos das suas cartas 
mas q uasc scm pre repassados de urn ccrto arrepcndimento, 
como quem confcssa o pccadilho de uma exalta~ao. 

Era ainda em muitos casos com laivos de urn certo 
dcsportivismo que, com os seus alunos ou os tccnicos que 
com ele trabalhavam, provocava e incitava a solu~ao dos 
problemas. 

Excitava, e quase irritava, os interlocutorcs c conduzia 
a discussao dos assuntos de forma a criar naqueles urn 
continuo desafio. Sabiamos que com ele nao havia a 
possibilidade de urn a atitudc pass iva. Antes pelo contnirio, 
gostava que lhe levantassem os problemas, que o 
cnfrentassem, que trouxessem a Cola~ao todos OS 

argumentos julgados por cada urn como pcrtincntcs; 
discutia-os c nlioraro introduziadcliberadamentc elementos 
espurios para for~ara critica. Chegava ao ponto de "afirmar" 
- naturalmentecomo urn proccsso, muito pouco ortodoxo, 
no jogo de reflexao crftica que scm pre exigia, mesmo a si 
proprio - que o que ouvira estava certo mas ele nao 
aceitava. Com cste estilo e atitudes como esta, ganhava 
para uns a fama de teimoso e de incoerente - para nao 
dizer mais - enquanto para outros isso era a marca "sui 
generis" da sua exigencia crftica. 

Estaera urn a facetacuriosa da sua pedagogia, incitando 
os alunos em quem via possibilidades de ir mais Ionge, a 
exercitarem os seus esfor~os nesse sentido e, finalmente 
- implacavel juiz -,a reconhecer-lhes ou nao, os meritos 
da pcsquisa, da reflexao ou do estudo. 

Nao hesitava, mesmo em provas publicas, declarar que 
se enganara na aprecia~ao que antes fizera, e alguns, como 
eu, se lembrarao disso ainda. 

Dos belos mas confinados horizontes da sua querida 
regiao de Lafocs e do sobrado paterna de Fataun~os
diriam alguns-teria trazido o "provincianismo" dos seus 
alcances e a esperteza dos seus atrevimentos. Mas daf 
trouxe principalmcnte a franquesa que !he dava o aparente 
tom de rude, a honradez que o marcava de aparente 
avareza, a convic~ao reflectida que fazia a sua aparente 
teimosia, enfim, a sua cren~a. que lhe dava o aparente 
cunho de ingenuo. 

Todas estas facetas da sua personalidadc e do seu 
caractcr, terao feito dele urn "adversario" mas nao creio 
que, senao por cegueira de entendimento, urn "inimigo". 

No ambito dos labores cientfficos, Amorim Girao foi 
urn lutador duro, por vezes tenaz e ate mcsmo implacavel; 
minucioso ate ao mfnimopormenor, tolerante sim mas nao 
complacente nem permissive; aberto mas nao dcmag6gico, 
enfim coerente. 

A distfmcia de urn pouco mais de 30 anos permanece 
nos meus olhos a imagem do brilho que os seus adquiriam 
quando a tematica o arrebatava e nela encontrava a 
substancia do seu gosto pela ciencia que transmitia e 
suscitava. 

A voz, entiio, subia tons acima do seu normal e o seu 
corpo franzino - e ja urn pouco debilitado pcla docn~a 
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que, silenciosa, se instalara sem que suspeitasse- como 
que crescia e avultava e os seus bra~os e as maos brancas 
esvoa~avam lentamente em geito de largos sublinhados 
das suas palavras. Nao era porem teatral. 

Por vezes, o cansat;o ou a doen~a. mostravam-se nele 
no sussurro das palavras, no respirar mais fundo, na q uase 
imobilidade de estatua e na lentidao do seu todo. 

S6 a sua tenacidade no cumprimento escrupuloso do 
seu munus academico, mantinha de pea fragilidade evidente 
da sua estatura diminufda e o fio quase mon6tono do 
discurso. 

Quando se apagaram para sempre nos seus olhos as 
luzes da vida e meio surpreendido ainda pela rapidez do 
dcsfecho da doen9a final inacreditada, a 7 de Abril de 
1960, numa clfnica da sua cidade adoptiva de Coimbra, 
morriam com o Mestre, nao s6 o homem simples, digno e 
born mas, quer se queira quer nao, urn capitulo importante, 
urn capitulo de mudan~a. na hist6ria do pensamento 
gcognifico portuguese urn a atitude pedag6gico-didactica 
ede investiga~ao cicntffica verdadciramente universit.arias. 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

Como acima prometi, permitam-me agora urn rapido 
relan~o sobre alguns aspectos do percurso cientffico do 
Professor Amorim Girao. 

Serao particularmente reflexoes que venho fazendo 
das leituras comparativas das diversas redact;oes, dos 
ajustamcntos e particularmente das rcformula~oes e 
reestruturat;oes, da sua talvez mais conseguida obra: as 
"Lit;oes de Geografia Humana", na prossecu~ao dos 
trabalhos para a sua edit;ao critica antes referida. 

Antes, porem, e para que se possa compreender e situar 
a evolut;ao do pensamento do Mestre, pode dizer-se que, 
quando ja assistente provis6rio da Faculdade de Letras de 
Coimbra, por convite de outro Mestre, o Prof. Ferraz de 
Carvalho - que nele rapidamente vira as qualidades 
e mergentes - escreve e publica o seu primeiro trabalho: 
Geografia Moderna. Evolu9ao-Conceito-Rela<;ao com 
outras ciencias. Ensaio de sintese3, o jovem que en tao era, 
com pouco mais de 22 anos, traduziaja a preocupa~ao que 
nunca o deixou - em bora o tivesscm tam bern apodado de 
imobilista intransigente - da continua reflexao sobre a 
evolu9ao e as caracterfsticas da pr6pria ciencia em que se 
iniciava, num posicionamento epistemol6gico, que muito 
poucos haviam feito ate entao, com a abertura de espfrito 
e a fundamenta~ao que ele pos nesse seu escrito inicial e, 
0 que e verdadeiramente sintomatico da permanencia 
dessa preocupa~ao e que, curiosamente, 0 seu ultimo 
trabalho-jade publicat;ao p6stuma- reflectindo ainda 
e ssa linha fundamental do pensamento do Mestre, 
intitulou-o exactamente: Novas Concepc;oes do Ensino da 
Geografia4. 

3 Coimbra, Imprensa da Univcrsidade, 31 p., 1918. 
4 Coimbra, Revista Portuguesa de Pedagogia, Ana I, ng 1, pp. 
73-80, 1960. 

122 

Em 1918 - mais correctamente, quatro anos antes, 
segundo diz-ja sentia ser uma "impossibilidade harmo
nizar as diversas maneiras de ver" dos Autores com cujas 
ideias se ia familiarizando e, em particular, as que resgista
ram sob rea natureza do saber geognifico no questionamento 
do seu caracter cientffico ou nao: Geografia, descri~ao; 
Geografia, explica~ao; Geografia, descrit;ao explicativa. 
Mas nao deixava de estar aberto e crftico as novas correntes 
e as novas concep~ocs. 

Esse facto espelha-se na estrutura que deu ao seu 
pequeno trabalho de 1960: A) Geografia descritiva; B) 
Geografia explicati va e, claramente inovador em Portugal, 
ereflexo do seu acompanhamento; C) Geografia Aplicada. 

Esta nova perspecti va do ensino da Geografia aparece
-lhe pois uma espccie de reconhecimento da lcgitimidade 
da contribui~ao do saber geografico para a mclhoria das 
condi~oes de existcncia dos homens na li~ao das tragicas 
consequcncias da II Guerra Mundial. Aparece-lhe 
accitavel, como uma nova vertente, uma nova linha de 
desenvolvimento que !he pcrmiteassumir quase urn estatuto 
de "instrumento" tecnico, que cresccntemente c solicitado 
pel a sociedade e, por conseguinte, dcve merecer urn ensino 
apropriado. 

Morto em Abril de 1960, nao assistiu ja a verdadeira 
"revolu~ao" que, de certo modo, vcio a ser para a concep~ao 
da Geografia cientffica a chamada Nova Gcografia nem a 
evoluyao desta. 

Nao se pode porem assacar-lhe qualquer culpa por a 
nao ter previsto. Importa sim ver que nos seus escritos 
muito ha de prevalcnc ia ncsse sentido; o seu caminho, 
porcm, vinha chegando ao fim e mais cedo mesmo do que 
ele suspeitava e poucos podcriam prever. 

Natural mente, em varios dos seus textos, por vezes os 
de menor folgo, essa preocupa~ao pode suspeitar-se 
tambem e, quem se dcr ao trabalho de os cotejar 
cronologicamente podcra vcr que sempre, de uma forma 
ou outra, essa preocupa~ao transparece com maior ou 
menor re levo, mas sempre tambcm particularmente 
cuidadosa, qui9a tfmida. 

Como ja acima se referiu, as "Li~oes de Geografia 
Humana" do Professor Amorim Girilo sao talvez o seu 
mais conseguido trabalho. 

Dado como Separatas da "Biblos" - Vol s IX a XII, 
respectivamente dos Anos de 1933, 1934, 1935 e 1936, 
aparecem num s6 volume, sob edi~ao da Coimbra Editora 
Ld!, com data de 1936, mas com uma "Advertcncia 
preliminar" de Janeiro de 1934. 

Com a retirada de urn simples paragrafo, o Mestre 
pensava retomar essa "advertcncia", como se fora urn 
prefacio, para uma nova publica~ilo refund ida, designando
a "Advertcncia preliminar da 1' Edi~ao". Assim esta 
escrito pela sua letra desenhada no volume que servia de 
base aos trabalhos de revisao. 

Embora com as cautelas necessariac;, o que 6 facto e 
que, entre os multiplos dados de rcfcrcncia para a revisao 



program ada, o ultimo, melhor, o recorte de jornal-com 
sublinhados e claramente datado pelo seu punho -que, 
com varios outros e inumeros pequenos ou grandes textos 
de modifica~ao ou actualizac;ao do que antes escrevera e 
lhe importava alterar ou acrescentar, guardou entre as 
paginas em revisao, e de 21 de Dezembro de 1959. 

Numa "Nota Final" que, depois da "Conclusao" 
acrescentou, datando-a de Dezembrode 1935, mas a frente 
daqual escreveu a lapis: (Suprimir), no derradeiro paragrafo 
da sua primeira pagina expressa ja uma perspectiva de 
reedi~ao, ao dizer textualmente: " ... , trata-se de uma 
ciencia que seen contra ainda numa fase de elabora~ao, de 
"echantillonnage", como escreveu P. Deffontaines. Isto 
servira de desculpa, assim o esperamos, para muitas 
dificiencias ou impcrfeic;oes deste trabalho, que 
procuraremos suprir ou remover numa futura edi~ao"(fim 
de cita~ao). 

Antes mesmo de estar nas montras das livrarias a 1! 
Edic;ao, a "Nota Final" incluida, mas a suprimir depois, ja 
anunciava o prop6sito de reedic;ao correctora, actualizante, 
numa expressao de profunda probidade cientifica e nao de 
mera perspectiva materialista de lucros que, alias, nao 
podia prever. 

Por outro lado, no de certo restrito panorama das suas 
indica~oes bibliograficas, para alguns dos seus menos 
conhecedores, o ano mais recente, indicado em uma ou 
duas especies, e de 1935 e para essa epoca nao pode dizer
-se com grande seriedade que nao era afinal quase urn 
arrojo. 

Entre pois a primeiras datas das Separatas da "Biblos", 
a data da publicac;ao da edi~ao da Coimbra Editora e a data 
expressa pelo seu punho de 1959 num recorte de jornal, ha 
todo urn Iongo percurso de reflexil.o de 26 anos, e a simples 
observac;ao dos inumeros papeis de todos os tamanhos e 
feitios, os varios recortes de jornais, as multiplas anota~aes 
entrelinhadas ou escritas a margem (muitas delas ainda 
interrogadas, indiciando urn a nao definitiva forma a reter), 
enfim, e particularmente, as diferen~as apreensfveis na 
letra, que nao, por exemplo, na forma de exprimir os 
acrescentos ou intercala~oes que invariavelmente fazia 
com dois hifens ou com o sinal+, tudo mostra o Iongo e 
paciente trabalho, marcado por continua preocupa~ao de 
encontrar a expressao mais correcta, no mais claro e puro 
respeito pela lingua patria que com tanto amor cultivou. 

Mas disse acima tam bern que, algures neste intervalo, 
qualquer coisa transparece na sua atitude que me levou a 
escrever tratar-se de urn "momento dilematico da vida 
acadcmica" do Mestre. 

De facto, com data de cdi~ao de 1946, exactamente I 0 
anos depois da 11 edi~ao das "Lic;oes ... ", o Prof. Amorim 
Girao, deu a estarnpa a obra "Geografia Humana", na 
Portucalense Editora, S.A.R.L., do Porto, onde em 1941, 
apareceu a 11 edi~ao da sua outra obra de tomo, a "Geografia 
de Portugal". 

Pelo menos estes factos - a "Geografia de Portugal" 
aparecida em 1941; a "Geografia Human a" aparecida em 
1946; a publica91io da 2' edi~ao da "Geografia de Portugal" 
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com data de "colaufond" de 1952,ditadc 1949-1951 ecom 
Prcfacio de 1949; a continua~il.o dos trabalhos de 
aperfeic;oamento para uma futura edi~ao das "Lic;5es de 
Geografia Humana" ate pclo menos, documentadamente, 
1959, deixam-nosperplexo, tanto maisquena "Advertencia 
preliminar" das "Lic;ocs ... " ja antes refer ida, urn a passagem 
que nao pensava eliminar, dizia textualmente " ... espero 
levar a born termo a tarefa que me impus ( ... )de difundir 
entre n6s o gosto por esta cicncia jovem ( ... )" porventura 
preparando o caminho para que algucm, menos preso por 
obrigac;oes escolares e dispondo de melhor saudc, se 
abalanc;asse a tarefa de carrear elementos para uma futura 
"Geografia Humana de Portugal", bern podia en tao quem 
estas linhas escrevia Ga en tao psicologicamente marcado 
pelo estigma da doenc;a grave que o atingira a nos antes mas 
conseguira superar) congratular-se porter conseguido urn 
resultado muito superior a sua espectativa. 

A tragCdia haveria de atingi-lo ainda, quase no fim da 
vida, por efeitos de urn terrfvel erro de diagn6stico. 

A incrfvel suspeita de uma recidiva da tuberculose 
viria a afasta-lo - no cego cumprimento de lei - e por 
algum tempo, da docencia que tanto amava. 

Quando, rcconhecido o erro, regressou a sua "catedra" 
vinha moralmente combalido-e era talvez ja tarde. 

Pateticamente, talvez esse erro tenha acelarado o 
processo neopllisico que algum tempo depois, quase 
abruptamente o surpreendeu, como se disse ja, num fim de 
tarde de Abril de 1960. 

Nao Lemos quase duvidas que Amorim Girao, quando 
se referiu na "Advertcncia preliminar", de 1934, a ideia de 
uma "Geografia Humana de Portugal", teria em mente o 
fi to de ser ele a escreve-Ia. 0 enriquecimento com exemplos 
nacionais que continuamente encontrou e registou ate pelo 
menos 1959, para a nova edic;ao das "Lic;aes ... ", quer 
atraves de descric;aes-explicativas, quer de gravuras e 
fotografias que pcnsava substituir, levam-me a pensar 
nesse quase secreto prop6sito seu. 

A edir;ao da "Geografia de Portugal", em 1941, beneficia 
claramente dessa preocupac;ao, como era 16gico; mas, por 
seu turno, quando pensa e faz a edic;ao da "Geografia 
Humana" e ja expressamentc com os olhos postos no 
Brasil. 

Ali , no imenso Pais, como afirma, haviam tido, e 
continuavam a ter, a rna is larga procura as ja entao esgotadas 
"Lic;oes de Geografia Humana". Quando se decide, nao s6 
procura ilustraro livro com exemplos do Pafs.Irmao, como 
- e tal sucedeu -a dar-lhe uma nova estrutura. 

Basta cotejar as Partes e respectivos Capitulos das 
"Lic;oes ... " e da "Geografia Humana" e logo se vera o 
rearranjo diverso da segunda. 

Creio que nao e aqui e agora a altura de o fazer e 
esperamos da-lo urn dia a estampa. 

De qualquer forma, com esta decisao, o Mestre, pode 
dizer-se, retarda a·reedic;ao que vinha preparando para as 
"Lic;oes ... ". 

0 interesse por outros campos da Ciencia que abrac;ara, 
distanciaram-no tam bern dessa preocupa91io. Os problemas 
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postos pelas defini<;oes regionais, sempre polemicos, 
envolveram-no muito tempo e intensamente, desde que 
em 1927 publicou urn seu primeiro estudo sabre a materia; 
depois foi o esfon;o da 1 ~ edil(ao do "Atlas de Portugal", 
saida com data de 1941 , em bora precedido de artigos 
preparat6rios e mesmo de ensaios de algumas cart.as e 
respectivas notfcias explicativas; com urn folgo alongado 
e em colaborayaO, lanya-se dcpois a serie dos Estudos da 
Populal(ao Portugucsa iniciada em 1944; os estudos e a 
cartografia sabre a Di vi sao da Propriedadc Rustica, inic iam
seem 1950. 

Urn acontecimento importante vern intercalar-se no 
ambito das suas preocupal(5es e, ao identifica-lo como 
simplesmente uma secl(ao da "Biblos" que se emancipa, 
anuncia-o em 1950, no seu 19 Numero, como a primeira 
revista de Geografia da U ni versidade de Coim brae, a final, 
da Universidade Portuguesa- era o "Bolctim do Centro 
de Estudos Geograficos", dois anos antes criado pelo 
Institute de Alta Cultura na minha Faculdade, para apoiar 
a investigal(ao cientffica da Geografia, como impulse que 
se impoe registar aqui, por ser justo, de outro Mestre da 
Geografia Portuguesa, o Prof. Orlando Ribeiro, quando 
ensinava entao na "Alma Mater Conimbrigensis". Desta 
revista, Amorim Girao dirigiu e editou 17 numeros, de 
1950 a 1958. Sairiam mais 8, de 1960 a 1967, ja sob a 
minha responsabilidadc como Secretario da Redacyao. 

Varias outras foram as vcredas que Amorim Girao 
pisou no vasto espal(o da Gcografia. 

Textos de maior ou mcnor folgo se foram somando ao 
acervo dos seus trabalhos. 

Algumas reediyoes de diferente fortuna e interesse, 
como as do unico Atlas de Portugal (2! ediyao, de 1958) 
foram feitas em reconhecidos moldes cicntfficos. Apesar 
de esgot.adas, sao ainda nos nossos dias algumas dclas de 
interessante procura. 

Naturalmente, nao podiamos esquecer - embora 
tenham, uma urn cariz regional e outra essencialmente 

124 

hist6rico-geografico no ambito de urn a Geografia Urbana 
Hist6rica - as suas duas tescs, de doutoramento c de 
concurso para assistcntc, respcctivamcnte "A Bacia do 
Vouga. Estudo Geografico", de 1922, e "Viseu. Estudo de 
uma aglomerayao urbana", de 1925. 

Da primeira, cscreveu Fernandes Martins, "e urn 
trabalho assinalado na renovayao do estudo da geografia 
em Portugal" e, a scgunda, mereccu por sua vez, de 
Orlando Ribeiro o seu rcconheeimento como estudo de 
qualidade cientffica. 

Minhas Senhoras e meus Scnhores: 
Fui certamente muito Iongo e terei todavia ficado 

muito aquem do que o Mestre merecia. Nao podia pretender 
ser exaustivo, que para tanto nao daria o tempo disponfvel, 
quanta mais a falta das qualidades nccessarias. 

E muito comum ouvir-se como crftica a ccrtas obras 
que se desconhecem de facto, que nao vale a pena gastar 
tempo com velharias. A ccleridade da vida dos nossos dias 
vern pondo de parte cada vez rna is a sossegada reflcxao; o 
que mais atrai e urn "p6s-qualquer-coisa" nestes tempos 
de valores imediatos e de intcresses instantaneos. 

Todavia, se alguma coisa a final c importante, e que se 
volLem a ler as suas paginas mais significativas e que est.as 
suscitem as respostas a essa necessidadc para que os mais 
jovens tirem partido dcsscs ensinamentos e tam bern com 
eles, criticando-os, construam outros "capftulos de 
mudanya" nesta cicncia, tal como Amorim Girao, aos 18 
anos iniciou e continuou ate que a morte inexoravelmente 
lhc interrompeu a vida e !he calou o discurso. 

Se outra coisa nao me movera, ja me sentiria a bern 
comigo pr6prio por, mcsmo abusando da pacicncia com 
que quiscram escutar-me, tivcsse criado em algucm a 
vontade que o lcvassc a "revisitar" o Mestre, como soi 
dizer agora. 

Muito obrigado. 




