


Notas, Noticias e Recensoes 

AS OUTRAS GEOGRAFIAS: 
A LITERATURA E AS LEITURAS DO TERRITORIO* 

1 • Para alt!m da geografia: territorio e identidade em 
Fernando Namora e em obras literarias 

1.1. Fernando Namora, tra~o de uniao 

A gemina~ao entre os municfpios de Idanha-a-Novae 
Condeixa-a-Nova dista meio scculo do ano em que pela 
primeira vezseeditouo livroA Casada Malta deFemando 
Namora. Este au tore aquela obra podiam sera verdadeira 
razao de ser dum even to que passanl, tam bern, a cimentar 
a aproxima~ao entre aqueles do is territ6rios, que tern, pelo 
menos, o seguinte ponto em comum: integram-se no 
itinenirio vivido, sofrido e sonhado pelo escritor, ficando 
a testem unhar a intemporalidade da sua obra. 

Foi em Condeixa que nasceu Fernando Narnora mas, 
por interm6dio da sua escrita, ficara para a posteridade 
tambcm ligado a Idanha. A Idanha e as suas gentes 
(particularmentc o seu Monte Santo, qual Nave de Pedra 
carregada de mistcrios e de sfmbolos), perpassam na obra 
de Namora, captadas e invulgarmente descritas por quem 
as viveu para alcm das aparcncias: embora a planura da 
campina pare~a transmitir uma aparente homogeneidade, 
os contrastes ffsicos e as tensoes sociais sao real~ados e 
minuciosamentc descritos. 

Condeixa faz parte doutro espa~o e doutro tempo, c urn 
territ6rio de perten~a que foi ficandocada vez rna is longfn
quo, mas que, apesar de menos presente deixou marcas 
igualmente profundus. Quando o au tor ref ere na sua Auto
biografia nomes como o Dr. Joao Antunes (o Padre-Boi, 
que sea justa na perfei~ao ao padre Bras da Casada Malta), 
oJoaquim Melfmeo ("o que hade protesto social nos meus 
livros a ele o devo"), o senhor Gabriel ou o Joao L6io, esta 
a reviver personagens que marcaram tanto o autor como 
uma certa epoca de Condeixa, que corresponde a sua 
inffmcia e juventude. Estas paisagens, as vivcncias das 
gentes eo ambiente social (como referiu, dos verdes anos 
Jembra-se pouco de si e mais das pessoas), povoam o 
imaginario do escritor e acompanham-no ao Iongo da sua 
vida. 

Rui Jacinto** 

Contudo, na sua obra, as referencias a Condeixa nao 
sao tao extensas como as que dedica a Monsanto ou a Beira 
Baixa; s6 numa ou noutra passagem e que se tomam mais 
explfcitas como parece acontecer nasAguarelas da Vila 
(Marketing, 1969). 0 ambiente social condeixense que 
perdurou ate aos anos 60 e tra~ado com a mesma delicadeza 
com que as paisagens do concelho sao captadas, embora 
numa visao mais naturalis ta, nos oleos dos seus 
conterraneos e contemporaneos Jose Ventura, MeUineo ou 
nas fotografias de Jose Pinto. 

Num poema daquele livro descrevem-se facetas da 
vila 1 comuns a generalidade das sedes de concelho 
integradas nas areas rurais portuguesas, localidades que 
permaneciam mais ou menos imunes aos processos de 
mudan~a que varriam a Europa. As assimetrias sociais eo 
modo como a vita e os seus notaveis se impoem ao restante 
concelho sao postos em evidcncia, no mesmo cspa~o em 
que coexistem malteses e classes populares (caixeiros, 
alfaiatcs, marccneiros c outros artifices) com estratos 
sociais mais elevados. 

Forarn estes dois mundos - Condeixa/Coimbra e 
Beira Baixa, is to e, o litoral eo interior de Portugal-, corn 
o que possam ter de similitudes e de contrastes, que 
forjaram a identidade do autor e a que temos de apelar 
quando pretendemos ler a sua obra. 

As efemcrides que assinalci inicialmente podiam ser o 
pretexto unico para escrever estas linhas. Contudo, outros 
moti vos me incentivam a passarao papel algumas reflexoes 
que venho sedimentando. Desde logo porque, de alguma 

1 "Yeio para a porta da farmacia I o senhor secrctario de 
Finan<rasl tiritando de frio, zangado como frio I zangado com os 
pobres que lhe roubam o sol que e seu"; "o irmao era da outra 
Banda I e c preciso que se saiba I quem c e quem nao c da "Fina 
Flor"; "o senhor capitao I tern trcs filhas donzelas I e urn palacio 
com brasao ";"Tern pinccis, o alfaiate Simao ... choupos, varzeas 
e arroios, azinhagas c levadas, tudo pinta o mestre S imiio"; "No 
consulL6rio do medico esta urn a senhora doente ... tao doenteque 
passou a frente do povo das aldeias". 

* Texto elaborado par altura da celebra~ao da gemina~ao entre Idanha-a-Novae Condeixa-a-Nova que teve Iugar em 17 de Dezembro 
de 1994. 
** Instituto de Estudos Geognificos. Faculdade de Letras. Univcrsidade de Coimbra e Comissao de Coordena<riio da Regiao Centro. 
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forma, me sinto a fazer urn itinerario geognifico e 
convivencial paralelo, pois, sendo Condeixa igualmente o 
meu universo de pertenc;:a, a descoberta acidcntal e 
recente da Idanha, pertimiu-me observar as paisagens do 
interior raiano com outros olhos e, por esta via, revisitar e 
compreender de outro modo a obra de Fernando Namora. 

1.2. Parageografia ou os retalhos da vida de urn 
ge6grafo 

A leitura de uma obra liteniria, como a de outras 
expressoes artfsticas, poderasuscitar interpelac;:oes di versas 
e permitir multiplas considerac;:oes, constituindo as que 
vamos procurar efectuar outros motivos para a realizac;:ao 
do presente escrito. 

Quando Iemos algumas obras, consultamos certas 
monografias ou contemplamos certos quadros, somos 
levados a pensar que a produc;:ao geografica pode nao ser 
exclusiva dos encartados no offcio de ge6grafo. Serao 
aquelas obras meros instrumentos de consulta e contcm
plac;:ao ou corresponderao a outros modos de ex prim ir urn a 
mesma rcalidade, em bora utilizando mctodos e seguindo 
regras diferentes para analisar o mesmo objecto? 

Perante certas paisagens, como por exemplo as pin
tadas por Van Gogh, nao podemos ficar insensfveis a 
explosao de cor que emana das telas. Mas elas tambcm 
nos transportam para espac;:os e mementos que foram 
exemplarmente caracterizados pelo artista, constituindo 
pec;:as de uma autcntica geografia das paisagens ou 
mesmo, interpretando bern os trac;:os do pintor, uma 
verdadeira geografia dos sentimentos: os modos de vida 
urbanos e rurais do final do seculo passado, os bairros 
burgueses parisienses, os campos e os camponeses do 
sui de Franc;:a e o pr6prio estado de espfrito do pintor 
desfilam perante os nossos olhos. A regiao da Camargue 
e a periferia de Aries (a paisagem humanizada com os seus 
campos, casas, pontes, etc.) podem ser estudadas nas 
paredes do Museu de Amesterdao, dedicado ao pintor. 

A hip6tese que sustentamos serve tambcm para 
interpretar a incursao fotografica de Orlando Ribeiro, 
ge6grafo que captou o pulsar mais profunda da Beira 
Baixa com a mesma scnsibilidade do escritor que tcmos 
vindo a refcrir. 0 facto deter ombreado com fot6grafos 
profissionais com igual mcrito, como aconteceu nos 
Encontros de Fotografia de Coimbra del994, faz-nos crer 
que se encontram cada vez mais dilufdas as fronteiras, 
tanto entre os diferentes domfnios do saber como entre os 
diversos modos de expressao artfstica. 

Neste sentido, qualquer que seja o angulo por que 
analisemos a sociedade, a articulac;:ao dos difercntes frag
mentos que a permitirao reconstituir de uma forma mais 
globalizante passa, hoje, por uma abertura dos "especia
listas" a abordagens que integrem fontes oriundas de 
multiplas proveniencias. 

Qualq uer ge6grafo que procure conhecer a terrae com
preender a complexa teia de relac;:oes que se estabelccem 
entre o homem eo meio, verdadeiro ceme da sua cicncia, 
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tern de atender a esta situac;:ao, isto e, tern de estar atento 
ao tempo e ao modo das transformac;:oes sociais. Se calhar, 
a geografia pode ter deixado de ser exclusiva dos ge6gra
fos, sendo cultivada informalmente por outros que 
nao recorrem aos metodos especificos deste domfnio do 
saber. Neste sentido, talvez possamos falar de parageo
grafia, isto e, uma geografia ou interpretac;:oes geognificas 
feitas, talvez informalmente, por nao ge6grafos. 

Pela forma como Fernando Namora descreveu as 
paisagens, analisou a sociedade, equacionou os seus 
constrastes e acompanhou tao empenhadamente a sua 
evoluc;:ao, talvez seja legftimo perguntar se este au tor nao 
foi, tambem ele, "gc6grafo". Nesta medida, este e urn 
motivo acrescido e do maior interesse para reler Fernando 
Namora e procurar interpretar geograficamente as suas 
obras pois, como ele proprio afirma, "os meus livros 
representam quase urn itinenirio de geografia humana, por 
mim percorrido; as andanc;:as do homem explicam as do 
cscritor." 

1.3. Literatura, sociedade e identidade regional 

Em todas as 6pocas a litcratura reproduz de urn a forma 
ou doutra a socicdadc2 e as suas contradic;:ocs, podendo a 
ficc;:ao reportar-se a urn espac;:o fisicamente identificavel. 

Ha escritores que privilegiaram certas regioes, por se 
sentircm mais idcntificados com elas ou por traduzirem de 
modo mais eficaz as tematicas que pretendiam destacar: as 
Gandaras ou o Alentejo, por exemplo, vamos encontra-las 
nas obras de Carlos Oliveira (Finisterra - paisagem e 
povoamcnto, Casa na Duna, Uma Abelha na Chuva) ou de 
Manuel da Fonseca (Scara ao Vento, Aldeia Nova, 
Cerromaior). A rcgiao on de se localizam as Scrras da Lapa 
e da Nave sao hoje conhecidas por Terras do Demo, o que 
muito se deve a Aquilino pelo modo como caractcrizou 
aquela area e descreveu 0 viver das suas gentes em livros 
como Quando os lobos uivam, 0 flomem da Nave, alem 
daqucle que da nome ao "territ6rio" rcferenciado. 

Ha narrativas que nos conduzem a outros contextos 
geograficos e sociais ditados em func;:ao das questocs ou 
dos processes sociais que prctendiam denunciar. As 
migrac;:oes (internas e para o estrangeiro) corresponderam 
a uma problematica dcstacada, tendo-lhes sido dcdicadas 
algumas obras: Alves Redol (Gaibius, Avieiros), Ferreira 
de Castro (Emigrantes, A Selva). Fernando Namora tam
bern foi sensfvel a este tema (A Casada Malta, Minas de 
S. Francisco, Clandestinos), tendo ate planeado outro Iivro, 
em 1966, que sc chamaria As formigas do Invemo e que 
nunca concluiria. 

Em bora a sociedade eo territ6rio nao sejam problcma
ticas exclusivas dos autores que referi, a sua citac;:ao fica a 

2 Cf.. a este prop6sito Fernanda Delgado CRAVIDAO (1992) -
"Fic~ao, espa~o e sociedadc; notas para uma lcitura geognl
fica c social da obra de Alves Redol - Avieiros", Cadernos de 
Geografi.a. 



dever-se apenas a urn criteria de afinidade, pois a maioria 
delesenquadra-se na mesma correntc literaria-o ncorrea
lismo. Estc movimento, que correspondeu a urn pcrlodo 
fecundo de uma escrita empenhada, privilegiou certos 
temas de denuncia social, em que os mais desfavorccidos 
passaram a tcr voz e a ocupar urn Iugar, por vezes central, 
na fic<;:ao. Namora, entao jovem, sente que e este "novo 
humanismo, solidario e actuante, o vefculo certo para a 
sua urgcncia em estar presente num empreendimcnto de 
revisao social, s6 no dia em que fala dos outros e, entre 
eles, nos mais dcserdados, sente que a sua missao come<;:a 
a cumprir-se." 

Outro tipo de descri<;:ao do pafs foi feita por urn grupo 
de autores que giravam em torno de Raul Proen<;:a ligado 
a Biblioteca Nacionai caScara Nova. 0 Guia de Portugal, 
obra de grande valor que ainda hojc c uma rcfcrcncia, foi 
urn projecto que rcccbcu multiplas colabora<;:oes, 
designadamcntcdos gc6grafos Virgflio Taborda, Amorim 
Girao e Orlando Ribeiro. 

0 pafs ganhou outras rcfcrcncias e passou a scr vista 
duma forma difcrcnte gra<;:as a umagera<;:ao que o percorreu 
de les a les, procurando aprecnder a sua idcntidadc mais 
profunda, captar de conscicncia dcsprcndida o pulsar de 
urn povo, apreendendo o scu tipicismo mas sem perda de 
rigor hist6rico ecicntffico. Difcrentes regioes e localidades 
do pafs podem ser rcvividas em obras de varios auto res, de 
que apcnas excmplificarcmos, Jaime Cortesao (Portugal: 
a terra eo lwmem), Raul Brandao ( Os Pescadores), Teixeira 
de Pascoaes (A Be ira num relampago) ou Miguel Torga 
(Portugal). 

Emboracstcs movimentos ten ham alcan<;:ado expressao, 
podemo-nos qucstionar porque motivo nao contribuiram 
para influenciar e cimentar uma idcntidade regional mais 
arreigada. 

2- (Re)lendo A Casa da Malta: apontamentos sobre o 
homem e o meio 

2.1. Questionar a sociedade a partir dos deserdados 

Scm pretender meter foicc em scara alhcia, fazcndo 
analise Jiteniria para a qual nao estOU habilitado, procurarci 
tecer algumas considcra<;:oes sobre A Casa da Malta de 
Fernando Namora. Esta obra, cscrita ha mcio seculo, vern 
a prop6sito porque correspondc a urn tcxto que podia 
constituir, como ja rcferi, a razao de scr da prcscnte gcmi
na<;:ao entre os dois concelhos. Embora scja o escritor 
Fernando Namora quem faz o tra<;:o de uniao entre os do is 
municfpios, a sua Casada Malta c, tambcm, urn elo de 
liga<;:ao, pelo modo como a realidade social, rural e 
profunda, tanto da Beira Baixa como da regiao onde 
Condeixa se insere, de ha umas decadas atras, parccem 
coexistir naqucla obra. 

Foi urn dos primeiros livros do autor - o primciro 
livro publicou-o aos 19 anoseA Casada Malta, o terceiro, 
conclufdo em 1943 quando tinha 24 e cditado dois anos 
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mais tarde -, escrito em Tinalhas em apenas oito dias, 
imediatarnente ap6s a sua chcgada aquele Iugar, coincidiu 
com uma mudan<;:a radical na vida do autor: deixa as 
origens e lorna contacto com o ambiente da Beira Baixa, 
urn universo estranho, como veio a confessar. 

A Casada Malta e uma obra bern datada e que, logo 
no titulo, define a op<;:ao do au tor em captar a realidade a 
partir do quotidiano dos estratos mais exclufdos e deser
dados da sociedade, os "vagabundos, ciganos, gente do 
mundo que nao escolhe tecto", a gente sem eira nem beira: 
os malleses. Tera a condi<;:ao de medico criado maior sen
sibilidade as assimetrias sociais e ao sofrimento humano? 

A casa, por seu !ado, assume uma dimensao simb6-
lica, eo espa<;:o de solidariedade e de coesao entre a grande 
famflia dos maltescs. Talvez nao devamos estranhar que, 
hoje, a outra cscala e com outras prcocupa<;:oes, se fale 
tan to da nccess i dade de se edi ficar a casa com urn europeia. 

2.2. Contextos territoriais distintos, identidade de 
problemas 

No primeiro paragrafo da obra o autor situa-nos no 
espa\(o e no tempo: "Do alto das furnas via-se o burgo 
dormindo; uma nevoa de Primavera, fria, engclhava as 
casas eo arvoredo. Era dia santo, com f eira no Salguciral". 
A narrativa coloca-nos na vila e no seu mercado, quais 
centros polarizadores de que depcndem as pessoas e em 
torno dos quais gravitam as comunidades rurais. 

Como o autor reconhcce, na "aldeia de Yale Florida, 
nas bandas de Ansiao, encontram-se personagens de 
m uitos dos mcus poemas e de umas tantas paginas de Casa 
da Malta". 0 mundo vivido do escritor ainda se cir
cunscrcvia muito ao litoral (Condcixa onde nasceu, Vale 
Flori do terra dos pais c Coimbra on de estudou), reflectindo 
A Casa da Malta um compromisso entre aquele espa<;:o 
de pertcn<;:a e o mundo que entao comeya a dcsbravar. 
0 tcrrit6rio descobcrto passara a scr urn a rcfcrcncia funda
mental, onde procurara efectuar uma ruptura com o seu 
pr6prio passado, proximo ou longfnquo, por vezes doloroso. 

0 que Namora transmite nao sera ainda a Bcira Baixa 
na sua plenitude, ambiente onde come<;:a a mcrgulhar. 
As rcfercncias mais vi vas ainda pertenccm a Condcixa da 
sua inffincia c adolcsccncia, com a feira a ter<;:a e scxta, 
aonde acorrem os aldcocs das scrras calcarias de Sic6, 
lugares de origem de seus pais e que visitava nas fcrias, e 
os casalciros, camponeses dos casais implantados na 
bordadura dos campos do Mondego. 

Os contrastes sociais e a dicotomia entre a cidade/vila 
e o campo est.ao sempre presentes: o ambicnte citadino, 
Coimbra que tao bern conhece, estA povoado de estudantes 
("o dcscuido boemio dos rapazes das rcpublicas"), e da 
coabita<;:ao entre doutores e futricas (lip6grafos, caixeiros, 
cabcleireiros) com as tricanas pelo meio; a aldcia encerra, 
por seu !ado, uma meseta social com camponeses, sempre 
a bcira de se tornarcm malteses, feitores e usurarios, mi
rando a possibilidade de, atravcs de hipotccas, expandirem 
a sua propriedade. 
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2.3. A vila, os campos, os contrastes locais 

A dialectica entre o hom em eo meio, o aproveitamento 
dos recursos eo modo como sao socialmente apropriados 
nao lhe escapam: "0 rio! Vern da serra num fiozinho ( ... ) 
Sem a rega os campos gretavam de sede e os fidalgos 
iam -seem bora. Por is so aquelas zaragatas da Primavera as 
colheitas: os homens sao amigos ate que a semente grele 
da terra; ( ... ) As casas-grandes tern o privilegio dos 
boqueir6es." 

A serra e os campos. As paisagens. A agua, fonte de 
vida e porno de disc6rdia, alimentou disputas e demandas, 
gerou guerras e desaven~as redimidas a sacholada ou na 
barra do tribunal, tomando-se uma questao tao antiga 
como actuaJ3. 

Em bora o mundo rum! tenha urn a dim en sao privilcgiada 
na narrativa, a vila esta omniprcsente atravcs dos scus 
artifices (ferreiros, alfaiatcs), do comcrcio (a taberna, a 
estalagem), dos instalados nos servi~os (o escrivao, o 
medico, o oficial de diligencias, o jufz) e de toda a casta de 
malteses que a procuram (ciganos, ambulantes, feirantes e 
outros migrantes). 

Avila fervilha de actividade: "af pelas oito, o comcrcio 
estaria aberto, espanejando as fazendas. As carro9as dos 
azeiteiros da serra a porta das vcndas; a fruta e o peixe 
vivo, ainda a sangrar maresia, na pra9a; a gente das aldeias 
trocando o dinheiro das hortali9as por saias e riscados." 

A sociedade e as disputas locais sao igualmente 
captadas: "Avila, com as suas bandas de musica e os scus 
teatros (ao todo, tres palcos), s6 faltava o caminho de ferro. 
0 visconde ainda pensou nisso; reuniu-se a Camara; 
D. Mattoso, son dado na farmacia, se nao adiantou, tam bern 
nao se negou; tudo parecia resolver-se sem melindres. Mas 
Lucas, como sempre rezingueiro, intcrpos o veneno; as 
punhadas no balcao, berrou que o caminho de ferro s6 
servia a baz6fia de certos polfticos; havia a estrada nacional 
para desenvolver o comercio. E hoje, nas tardes serenas, 
ouvem-se os apitos do comboio- mas Ia para as bandas da 
Granja." 

Os ambientes sociais de outras scdcs de concclho 
podiam ser idcnticos, mas a descri9ao ajusta-sc na pcrfei9a0 
ao retrato sociografico de Condcixa daquela cpoca, com as 
suas personagens tfpicas-"ressoavaa voz cheiae tim brada 
do padre Bras. 0 padre era urn ganapo endiabrado num 
corpo de toiro. Tinha no mundo do is prazeres: as crian9as 
e as jantaradas" -, e a atmosfera pequeno-burguesa
"ensaios da musica no sobrado do padre Bras, para as 
festas no palacio dos Mattosos". 

3 Veja-se a referencia de Antonio Nobre sobre Condeixa: 
"Velhos aldeoes ( ... )Como chapeu na mao, simples e bons e 
honrados; I Vern consultar-nos, porque "somos advogados IE 
sabemos das leis ... " 0 que de vern fazer I Af numa questao, numa 
questao qualquer I De aguas com urn vizinho". ( So, 151 ed., 
p. 65). 
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2.4. As migra~oes eo retorno a terra firme 

0 que ficou escrito neste livre e urn retrato exemplar do 
processo migrat6rio e de todo o universe de afectividades 
e de expectactivas que acompanham o migrante na sua 
aventura. Observador atento, aponta as causas e os destines 
mais vulgares naquela epoca, dos que se viam obrigados a 
abandonar as suas origens: "na sua aldeia, se o pao faltava, 
os homens tinham o Alentejo, a Bairrada, ou as vendas da 
vila, ou o Brasil"; "estamos a caminho do Alentejo, vamos 
prevenidos. Somas ratinhos. Vossemeces ja ouviram falar 
em gaibeus e ratinhos? ( ... )Sabia que quem nao tern plio 
na sua terra vai procura-lo Ionge." 

As migra9oes internas e o sonho do emigrante sao 
preocupa9ocs centrais: o "Alentejo espera ratinhos. 
0 Alentejo ou pafses de Ionge, onde urn homem pode 
acabar dono tambem e voltar para a terra e tcr falas do 
fcitor das Lajes." 

Como agora e vulgar dizer-se, a descri'faO e 
cientificamente correcta, o que nos desculpa uma 
transcri9ao mais longa: "Ratinhos. Juntava-se af uma 
duzia de hom ens, as vezes ganapos a mistura, e revoavam 
para os campos alagadic;:os dos arrozais ou para os 
descampados do Alentejo. A Bairrada fora tempo. ( ... ) 
Mas o Alentejo, enquanto houver fame e bra9os sem faina 
nas Beiras, tern gente. Tern gente que vern do mar ou das 
serras, gente de falas e de corpos varios, para as searas 
tumidas consumircm, gente despejada na campina 
escaldante pela estrada de ferro, como dcportados, ou 
en tao pel as caravanas de carros de bois, morada ambulante 
dos que emigram sonhando com urn poiso. Voltam mais 
morenos ainda, de cames ossudas e com cinco notas 
cosidas no forro do colete. Urn rapaz nao precisava de ir as 
sortes para ser homem: e gente quando vai na Malta. 
Os ratinhos falam a umajuntade bois, cnche-seo carro de 
fame! para toda a ccifa da companha, e ai vao. A boroa, 
mesmo bolorenta, far-se-a durar todo o tempo, como o 
conduto de chouri90 e toucinho." 

0 retorno e 0 eterno mito do emigrante, pensando 
scm pre como aqucla mae, que "seu filho havia de nascer 
na terra dos scus av6s". Mas o regresso a Terra firme 
(Cap. VI) deve ser de sucesso, nao pode ser com uma mao 
a frcnte e outra atras: "conseguia urn patrao, mercador de 
fazendas (que !he permitiria) enchcr os ossos e de tcr uma 
roupa decente para regrcssar avila". 

Entre as atribular;oes dos migrantes, a nostalgia do 
rincao natal ocupa urn Iugar especial: ha "tres anos que nao 
ia avila( ... ), de noite, deitado ao luar, sonhava com a sua 
terra"; "agora queria esquecer os desenganos, entregar-se 
todo ao alvorO'fO do regresso. Semira, na came, as li9oes 
de uma vagabundagem de miserias; aprcndera muitas 
coisas e, entre alas, a amar a· sua terra." 

"Todo o homem vai de passagem. A gente e como se 
fosse sempre a viajar neste mundo"; tal como seu pai, 
"viageiro de sonhos"' tam bern nao idealizamos "tornar a 
aldeia para urn crcpusculo resignado"? 




