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Resumo 

A llteratura de cariz realista, focalizada em experiencias de vida relacionadas com os t erri t6rios e os lugares, 
configura uma importante fonte documental para a reconstitui~ao hist6rko-geogriifica de detenninadas regi6es e urn 
registo essencial da sua memoria. 

0 Diorio de Miguel Torga, publicado em 16 volumes que abrangem mais de 3500 paginas, com acontecimentos 
datados de 1932 a 1993, e um exemplo relevante de como uma obra li teraria, estribada em visitas e vivencias de 
lugares. representa tambem urn precioso manancial de informa<;ao para o melhor conhecimento da paisagem e da 
sociedade portuguesa do seculo XX, designadamente o mundo rural e os ambientes de montanha (referencias centrals 
no universo das viagens deste autor). 

Palavras-chave: Literatura. Geografia Hist6rica. Oinamicas Territoriais. Ambientes de Montanha. 

Resume 

Litterature, paysage et geographie historique. Revisiter Miguel Torga ayant comme objectif les milieux montagneux 
La litterature de caractere realiste, focalisee sur des experiences de vie liees aux territoires et aux lleux, 

configure une hnportante source documentaire a la reconstitution hlstorlque et geographique de certaines regions et 

un registre essent iel de leur memoire. 

Le Diorio de Miguel Torga, publle en 16 volumes qui couvrent plus de 3500 pages, avec des evenements da tes 

de 1932 a 1993, est une exemple signiflcatif de comment une ceuvre lltteraire , qui se repose sur des visites et sur le 

vecu de lleux, represente egalement une precieuse source d'information pour une mellla Jre connaissance du paysage 
et de la societe portugaise du XXeme siecle, notamment du monde rural et des milieux montagneux (references 

centrales dans l'univers des voyages de cet auteur). 

Mots-cles: Litterature. Geographie Histor ique. Dynamiques Territoriaies. Milieux Montagneux. 

Abstract 

Literature , landscape and historical geography. Revisiting Miguel Torga on the pretext of moun tain environments 
Realist literature that deals wi th life experiences related to territories and localities is an importance 

documentary source for the historical-geographical reconstruction of certain regions, and an essential record of their 

memory. 

Miguel Torga's Diorio 1•·as published in 16 volumes and consists of over 3500 pages chronicling events from 1932 
to 1993. It is a good example of how a literary work based on visi ts and experiences of places can represent a 1aluable 

source of information, helping to understand the landscape and society of 20"' century Portugal. The emphasis here is 
on the countryside and the mountains (core references In this ,.,riter's travels). 

Key-v.ords: Literature . Historical Geography. Territorial Dynamics. Mount ain Environments. 
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1 . As fontes litenirias na senda da percepc;:ao e do 

registo documental da paisagem 

Aristides de Amorim Girao, em nota telegrc\fica, 
sob o titulo Geografia e Uteratura, publicada em 

meados do seculo XX no Bo/etim do Centro de Estudos 
Geosroficos de Coimbra, alertava os ge6grafos para a 

importancia dos textos literarios (uma outra forma ou 
perspectiva de ler o territ6rio) . Dizia o mestre: "Com· 
preende-se ( ... ) que a pura investigac;:ao geogrMica se 

revele em muitos cases incapaz de fazer a cabal inter· 
preta~ao da fisionomia terrestre, e como a ciencia e a 
arte precisam de aliar-se com o objective de nos 
darem o quadro complete das nossas paisagens" 

(GIRAO, 1952 : 106). 
Em particular nas ultimas tres decadas, a geo· 

grafia tem utilizado e valorizado a literatura como 
fonte de informac;:ao escrita para melhor compreender 
a linguagem de estruturac;:ao da paisagem e, assim, 
in terpretar os trac;:os diferenciadores que decorrem da 
maneira de pensar e de sentir das populac;:oes, bern 
como das suas concepc;:oes politicas, culturais e reli· 

giosas. RIBEIRO (1980), GARCIA (1986), SALGUEIRO e GARCIA 
(1988), CRAVIDAO (1992; 2001; 2005), JACINTO (1995; 
1998), GASPAR (2001), CARVALHO (2005), CHOUPINA 
(2005), CASTRO (2008), entre outros, atraves de exem· 

plos diversificados de autores, obras e correntes lite· 
rarias, demonstraram que a leitura da paisagem e uma 
tarefa t ransversal e partilhada. 

0 universe literario, na amplitude de co rrentes 
e temas muito variados, reflecte dinamicas sociais, 

culturais e territoriais, e promove partilha de saber e 

experiencias de vida. Ao mesmo tempo, a literatura, 
designadamente os generos de maior vinculac;:ao aos 

contextos veridicos, transports as pessoas atraves do 
espac;:o e ensina a ler a paisagem em determinado 
sentido. 

Nao obstante os romances representarem mais 
de 2/3 do total da produc;:ao lite raria (CHOUPINA, 2005), 
as obras literarias de cariz realista focalizadas na 
leitura das experiencias relacionadas com os territ 6· 

rios e os lugares, configuram um importante recurso 
para a reconstituic;:ao hist6rico·geogratica de espac;:os 

especificos e um registo (arquivo) essencial da sua 

memoria. 
Assim acontece com o Diorio de Miguel Torga 

(pseud6nimo litenirio do cidadao Adolfo Correia 
Rocha). Os relates e as observac;:oes de Torga sao um 
manancial de informac;:ao relevante para o melhor 
conhecimento da paisagem e da sociedade portuguesa 

do seculo XX. Tambem por este motive, o Diorio confi · 
gura um verdadeiro patrim6nio literario, uma ferra· 

menta nuclear para compreender o tempo e o espac;:o 
na encruzilhada das viagens deste grande vulto da 
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literatura portuguesa. Ler ou revisitar a paisagem, 
atraves da escrita de Torga, e urn exercicio fascinante 
de aprendizagem e um caminho muito seguro para a 
interpretac;:ao das suas dinamicas. 

2. 0 Dicirio: uma criac;:ao original do universe litenirio 
torguiano 

Adolfo Correia Rocha nasceu em Sao Martinho de 

Anta, uma pequena aldeia do concelho de Sabrosa, 
distrito de Vila Real (Tras ·os·Montes), a 12 de Agosto 
de 1907, e faleceu em Coimbra, a 17 de Janeiro de 
1995. Proveniente de uma familia de camponeses, aos 
10 anos vai trabalhar (como "criado") para o Porto 
(em casa de uns parentes). Aos 13 anos, ap6s uma 
passagem pelo Seminario de Lamego, o jovem Adolfo 

Rocha embarca para o Brasil (Leopoldina · Minas 
Gerais), onde permanecera cinco anos na fazenda de 
um tio paterna. Aos 18 anos regressa a Portugal, 
retoma os estudos (liceu) em Coimbra, a expensas do 
tio paterna, como recompensa pelo seu trabalho no 
Brasil, e apenas tres anos depois ingressa no curse de 
Medicina da Universidade de Coimbra (que concluira 
em Dezembro de 1933). Ap6s uma passagem mete6rica 
pela sua terra natal (final de 1933), Migue l Torga vai 
trabalhar como clinico geral para Vila Nova -Miranda 
do Corvo (Serra da Lousa), entre 1934 e 1938. Depois, 
regressa a Coimbra, faz a especialidade medica (final 

de 1938) e trabalha algum tempo em Leiria (meados 
de 1939 ate 1941 ). Em 1941 muda-se definitivamente 

para Coimbra, onde exercera a sua actividade profis· 
sional por mais de cinquenta anos. 

Motivos profissionais (prestac;:ao de cuidados de 
saude), relac;:oes de amizade e sobretudo uma paixao 
decla rada pela descoberta e fruic;:ao da paisagem 

explicam a relevancia de Miguel Torga entre os gran· 
des viajantes e conhece dores de Portugal. Como con· 
fessa o proprio autor: 

" Fundao, Serra da Gardunha, 4 de Fevereiro de 
1945 - Parec;:o um doido a correr esta patria. Do Gerez 

a Monchique e do Caldeiri10 a Barnes, nao tenho 
sossego. E nem saber ao certo para que! Nao sou 

ge6grafo, tenho um patriotismo suspeito, sou fraco 
apreciador de petiscos, de modo que nem eu chego a 
saber par que e tanta peregrinac;:ao. ( ... ) Talvez sem eu 
ter consciencia disso, cultivo·me assim pelos olhos e 

pelos pes, no alfabetismo intima das cousas; expressi · 
vas na sua luz, no seu clima e no seu parale lo pa rticu

lar. A terra nao e igual em lado nenhum ( ... )." (Diorio 
Ill, 1999: 303). 

"Pinhel, 21 de Outubro de 1955 - Ah, sim la 
conhecer Portugal conhec;:o·o eu! Nao houve aceno de 
mont e ou de planicie a que nao respondesse. Subi a 
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todas as serras e calcorreei todos os vales desta 
patria. Por isto, quando chegar a hora da grande 

jornada, tenho um trunfo a meu favor que ha-de 
desconcertar a morte: a intima certeza de que nao 

vou estranhar a cama seja qual for o sitio onde me 
enterrem I" (Diorio VIII, 1999: 809). 

A obra literaria de Miguel Torga , com inicio em 
1928, reparte-se por mais de meia centena de livros, 

em edi~j:cies de autor, que cruzam diversos generos: 
poesia, teat ro , ficlj:aO narrativa, literatura de viagem e 

diaristica. Neste percurso literario destacam·se duas 
obras de caracteristicas marcadamente autobiografi· 
cas: A Cria~iio do Mundo e o Diario. A Cria~ao do 
Mundo e um romance autobiografico, uma transposi· 
c;:ao narrativa da vida e vivencias de Torga da infimcia 
ate a idade adulta. 0 Diorio, publicado em 16 volumes 
que abrangem mais de 3000 paginas, com aconteci · 

mentos datados de 1932 (3 de Janeiro) a 1993 (10 de 
Dezembro) , e uma obra literaria centrada no registo 

quotidiano de acontecimentos e visitas /vivencias de 
lugares. Para alem de Portugal, o Diorio retrata outras 

escalas geograticas das viagens de Torga , a cerca de 
duas dezenas de paises (Europa, Americas, Africa e 

Asia), destacando·se Espanha, nomeadamente as 
regioes raianas da Galiza, Estremadura, Andaluzia, 

Castela e Leao, como o destino mais referenciado 
(cerca de 30%) no total de ent radas de territ6rios 
estrangeiros (CHOUPII~A, 2005) . 

A parti r da investigac;:ao realizada por CHOUPIIM 

(2005) e possivel conhecer em profundidade a dimen· 
sao geogratica desta obra. 0 Diorio apresenta quase 
3000 entradas ao Iongo das 3244 paginas dos 16 volu
mes que o compoem. "A cada entrada corresponde 

uma referenda geogrMica, que quase sempre corres 
ponde ao nome de uma localidade, mas que tambem 
pode ser o nome de uma capela, de um bairro, de um 
rio, de uma serra, de uma linha ferroviaria, de uma 
pro"incia, de uma ilha . Sao estas referencias que 

espacializam os registos de Torga e nos permitem ir no 
encalc;:o do proprio Autor" (CHOUPINA, 2005: 161 ). 

Ainda segundo CHOUPII~A (2005), as referencias 

geograficas (mais de 550 distintas, o que da uma 
media de 35 por VOlume) apresentam uma distribUi~j:iiO 

e uma freque ncia muito di ferenciadas em Portugal 
Continental. A este respeito, importa destacar as 
segui ntes evidencias: 

- 0 maior numero de referencias esta relacio· 

nado com o espac;:o de residencia (em particular Coim 
bra) e de origem (Sao Martinho de Anta). 

- Geres e Chaves aparecem tambem com uma 
boa representatividade pois configuram os espac;:os de 
ocasiiio mais frequentados, ligados ao termalismo. 

- Em torno destes lugares (Coimbra, Sao Marti
nho, Chaves e Geres) destaca-se "um conjunto de 

referencias-satelite, resultantes das incursoes das 
estadas, mais ou menos longas, mas quase sempre 

assiduas, do Poeta" (CHOUPINA, 2005: 278). 
0 fascinio de Torga pelo mundo rural e pelos 

am bientes de montanha esta bern documentado nesta 
obra. As serras do Minho, as eleva~j:6es Transmontanas, 
as serranias do Centro de Portugal e e m particular 
algumas serras de xisto da Cordilheira Central (como a 

Lousa e o A~j:or) fize ram parte dos percursos, das 
vivencias e das reflexoes do escritor. 

E importante sublinhar, ainda, que a tematica 
rural e a montanha aparecem de forma recorrente em 
outras obras do autor como, por exemplo, Contos da 

Montanha (1941 ), Novas Contos da Montanha (1944) e 
Vindima (1945). 

3 . As dinamicas de desenvolvimento das montanhas 
e a percepc;:ao (atraves do Diorio ) de Miguel Torga 

As anotac;:oe s de Torga, em especial aquelas que 
aparecem centradas em lugares e paisagens, plasma· 
das no "Diario", configuram uma fonte documental 
muito relevante para reconstit uir a evoluc;:ao (e para 
interpretar as dinamicas de desenvolvimen to) da 

montanha em Portugal, entre as decadas de 30 e 90 do 
seculo XX. 

Como reconhecemos em trabalhos anteriores 
(CARVALHO, 2005; 2008), a evoluc;:ao das montanhas 
portuguesas pode ser enquadrada em tres fases princi· 
pais, relacionadas com os grandes ciclos de ocupac;:ao 
e organizac;:iio do territ6rio nacional. 

A primeira fase, que corresponde ao ciclo mais 
longo, configura a ocupac;:ao e a organizac;:ao espacial 

tradicional. Agricultura , pastoricia e explorac;:ao flo
restal configuram a sua base de sustentac;:ao. Este 
modelo de organizac;:ao territorial foi impulsionado 
desde meados do seculo XVI a partir da difusao de 
especies alimentares provenie ntes do novo mundo. A 

analise de dive rsas fontes pre-censitarias, isto e, 
reportadas ao periodo que antecede a institucionaliza
c;:ao da moderna estatistica em Port ugal (meados do 
seculo XIX), perseguindo objectives administrativos, 
militares e religiosos, ent re outros, permite comprovar 

esse efeito mult iplicador ao nivel da populac;:iio e do 
povoamento . 

Os seculos XVIII e XIX foram contemporimeos de 
di namicas industriais ou pnHndustriais ligadas a 

recursos end6genos, como a industria text il e a indus
tria papeleira. Mais tarde, a explorac;:iio mineira e a 

produc;:iio/distribui~j:iio de energia hidroelectrica gera · 
ram algum emprego e explicam a urbaniza~j:ao e o 

dinamismo de pequenos retalhos da montanha ou da 
sua bordadura. Pelo menos ate me ados do seculo XX, a 
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montanha e sin6nimo de espac;:o isolado, in6spito e 

repulsivo, aproveitavel para a extrac~ilO de recursos 

baratos e abundantes. Esta situa~ao e, ao mesmo 
tempo, resultado do papel secundario (marginal) que 

se atribuiu as regiiies montanhosas no ambito das 

politicas territoriais (CARVALHO, 2005). 

As impressiies de Torga sabre as mont anhas, 
atraves de registos lavrados no Diorio, desde o alvor 

dos anos 30, como o exemplo que vamos transcrever, 
confirmam a amplitude dos referidos problemas estru

turais: 

"Fajao (Pampilhosa da Serra], 23 de Fevereiro 

de 1945- Depois de seis tentativas, consegui, finalmente 

chegar a esta terra que encheu a Beira·Serra de anedotas 

e de riso. ( ... ) E dei com uma povoac;:ao morta, nem 

inteiramente coberta de lousa, nem inteiramente 

coberta de telha, indecisa sobre a ponte da vida, sem 

um morador sequer com coragem para escolher entre 
os mitos velhos e os mitos novas. Nem acreditam nos 

aviiies que passam no ceu, nem na pedra bolideira que 

lhes oscila sob os pes. Houve um salto brusco de mais 

na aprendizagem ruminante que iam fazendo da 
tecnica e da cultura. Passaram do carro de bois as 

fortalezas voadoras sem a transi~ao do comboio e do 
autom6vel. De maneira que perderam o pe, e olham 

com a mesma desconfian<;a as asas do futuro e os 
tamancos do passado." (Diorio Ill, 1999: 302). 

0 sentimento de isolamento e de abandono e 
reforc;:ado em anota~iies de visitas, nos anos 40, as 

montanhas do Alto Minho (referencia regular de 
meados de 40 ao final dos anos 70, relacionada com a 

frequencia da estancia termal das Caldas do Geres): 
"Geres, Vilarinho da Furna, 25 de Julho de 1945 

- ( ... ) A Serra Amarela e um dos ermos mais perfeitos 
de Portugal. Situada entre o Geres eo Lindoso, as suas 

dobras sao largas, fundas e solenes. ( ... ) Nao ha 

estradas, senao as da raposa matreira, nem pousadas, 

senao as cabanas dos pastores. Eo Portugal nuclear, a 

Iberia na sua pureza essencial e granitica." (Diorio Ill, 

1999: 312) . 
"Castro Laboreiro, 24 de Agosto de 1948 - Estas 

pequenas comunidades que nos restam, Rio de Onor, 
Vilarinho da Furna, Laboreiro, etc., estao na ultima 

agonia. 0 Estado ja nao as pode tolerar, alheias a vida 

da nac;:ao, estrangeiras dentro do proprio territ6rio." 

(Diorio IV, 1999: 425). 

Esta derradeira ideia de Torga inscreve-se no 

contexto da crise das actividades tradicionais (que 

durante seculos alicer<;aram a economia da montanha) 

e do intenso exodo rural que afectou a maioria da 

populac;:ao, com particular intensidade entre 1940 e 

1980. As montanhas, nesta segunda fase, transformam

se em espac;:os despovoados, vazios, "apagados" e 

envelhecidos {CARVALHO, 2005). 
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0 declinio das montanhas acompanha a crise do 

sistema rural (que se generaliza no pais), que por sua 

vez se manifesta no desaparecimento de modos de 
vida seculares e de formas de organizac;:i10 do 

territ6rio, atraves das quais se expressavam as 

relac;:iies harmoniosas mantidas entre a sociedade e o 

territ6rio, ao Iongo do tempo. Factores externos como 

a floresta<;ao estatal dos baldios serranos (terrenos 

municipais utilizados de forma livre pela populac;:ao) e 
os aproveitamentos hidroe lectricos contribuiram 

tambem para alterar esse equilibria ecol6gico. 

A titulo de exemplo, recuperamos dois extractos 

literarios do Diorio muito expressivos do estado de 

alma de Torga relativamente aos efeitos an tag6nicos 

de algumas destas medidas na montanha do Centro de 
Portugal: 

"Serra da Lou sa", 18 de Fevereiro de 1949 

· 0 homem do passado viu estes montes cobertos de 
carvalhos, e o futuro ha-de ve-los cobertos de 

pinheiros. Dantes, a natureza na sua espontaneidade; 

amanha, a natureza disciplinada e utilizada. Por isso, 

quero gozar este ultimo e fugidio momenta de ve-la 

gasta e delapidada ( ... ). Serras nuas, esqueleticas e 

ossudas, mas de uma beleza que nem o passado viu, 
nem o futuro ha-de adivinhar." (Diorio IV, 1999: 453). 

"Vidual de Baixo ... de agua", 9 de Maio de 1943-

Escrevo ao lado de um cego e, como ele, olho sem ver 

o tamanho fisico da desgra~a. 0 mar inexoravel cresce 

de minuto a minuto, engole as casas, afugenta os 

santos das igrejas, mas o meu espirito recusa-se a 
abranger a grandeza material da avalanche! E nao sao 

as expropriac;:iies baratas, o esquecimento de que 

havia reparac;:iies marais a considerar, nem outras 

coisas assim que se inibem. E a catastrofe em si, o 

fen6meno, o aparecimento ins6lito e demoniaco de um 

lago num sitio que desde o quaternario foi sempre de 

courelas, soitos e penedias." (Diorio II, 1999: 255). 

Com perspectivas de trabalho praticamente 

inexistentes, a populac;:ao serrana intensifica a sua 
mobilidade, alimentando os movimentos migrat6rios 

internos (com destaque para a regiao de Lisboa) e 

externos (em particular o Brasil e os Estados Unidos da 

America, ate meados do seculo passado, quando a 

Franc;:a e a Alemanha, na atmosfe ra de reconstruc;:ao 

da Europa Ocidental, marcam os novas destinos da 

emigrac;:i10 portuguesa). 0 efeito mais p reocupante 
deste fen6meno e 0 seu caracter selective, ja que 

afecta, principalmente, os grupos de popu lac;:ao mais 
j ovem, os de maior capacidade produtiva e 

reprodutiva (ARAQUE JIMEI~EZ e PLAZA GUTIERREZ, 2004). 

Como ja referimos, Torga percebeu e denunciou 

o isolamento, o esquecimento, o abandono e as 

dificuldades de vida dos espac;:os de montanha. Ao 

mesmo tempo, a montanha permanece como tematica 
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marginal no quadro das politicas de desenvolvimento. 
Os grandes investimentos (publicos e privados) privile
giaram o litoral, impulsionados por uma ideologia de 
crescimento urbana-industrial, descendente e ditatorial, 
que foi completamente cega em relac;:iio aos problemas e 
as especificidades de um Portugal rural que, na 
ausencia de politicas e instrumentos territorializados, 
estava condenado a desaparecer na sua configurac;:ao 
secular. Evocamos e acompanhamos o pensamento do 
escritor, atraves de do is registos muito expressivos 
dessa realidade: 

"Castelo Mende, 25 de Outubro de 1970 - Pa ro 
alguns instantes a enxugar a testa, cansado de saltar 
paredes esbarrondadas, de at ravessar leiras a monte , 
de ladear aldeias desertas - o que resta das terras do 
Coa, que o nosso rei D. Dinis com tanto t rabalho 
juntou a Portugal. Sei que metade da nac;:ao esta 
condenada ao dente roaz dos matagais, por nao ser 
possivel nela qualquer cultivo econ6mico, e que ainda 
temos um milhao de portugueses a mais a lavrar 
seixos. Mas uma coisa e o aproveitamento racional do 
territ6rio patrio, com a deslocac;:ao ordenada des 
respectivos habitantes, e outra o abandono anarquico 
do solo e a e migrac;ao macic;a das populac;oes. ( ... ) 
Estes muros caidos, estas courelas recusadas e estas 
aldeias vazias sao o testemunho vivo de uma politica 
sem horizontes , sem patriotismo e sem fraternidade." 
(Diorio XI, 1999: 1199). 

"Cadaval, Miranda do Corvo, 26 de Outubro de 
1980 - Mais um triste sinal des tempos patrios. Tantas 
vezes aqui vim em missao medica dar animo ao 
desespero e ajudar a nascer a esperanc;a, e agora 
parec;:o um sonambulo a deambular por uma aldeia 
fantasma, deserta, comida de silvas. A escola la esta 
caiada ainda, inut il, com o mastro da bandeira 
nacional a apodrecer . A bica da fon te: canta no largo 
como outrora, mas ingloriamente. Ninguem lhe bebe a 
frescura. E a capela desmorona-se em frente, numa 
melancolia dessacralizada que os santos refon;am no 
interior sombrio, abandonados pelos fieis. Um palco 
ainda quente de todas as paixoes humanas, e ja 
arqueol6gico." {Diorio XIII, 1999: 1431). 

A terceira fase evolutiva, desde a segunda 
metade da decada de 70 (seculo XX) , e sta relacionada 
com o interesse crescente des territories montanhosos 
per parte da populac;:ao urbana. 0 titulo "da montanha 
produtiva a montanha recreativa" enquadra o que de 
mais im portante marca a evoluc;ao do perfil territorial 
e a renovac;ao da imagem da montanha, sendo que 
estes sao indissociaveis da emergencia de um novo 
sistema social de valores e de praticas turisticas e 
recreativas. Os recursos da montanha mais valorizados 
socialmente afastam-se dos valores produtivos (ligados 
as terras, pastes e florestas), embora se reconhec;:a o 

papel desse espectro para a manutenc;:ao da paisagem 
e a importancia estrategica des recursos florestais, 
minerais, hidricos e e6licos (CARVALHO, 2008). A apropriac;:ao 
da montanha e comandada do exterior e a populac;:ao 
urbana procura a montanha para (re)criar refugios 
(MORENO, 1999) que ocupa de forma permanente (neo
rurais), ou utiliza no ambito des tempos livres (residencia 
secundaria, turismo, desporto, visitas cultura is, entre 
outras). 

Este ultimo periodo esta pouco documentado na 
escrita diaristica de Torga . Os registos da transic;:ao 
funcional e des novas uses da montanha sao escassos 
no Diorio, seja pelas limitac;:oes de saude e a reduc;:ao 
da mobilidade (em especia l a partir de meados de 80 -
Diorio, volumes XIV, XV e XVI) quando as habituais 
referencias a Beira Serrana e Interior praticamente 
desaparecem, seja pelo caracte r subjective das 
anotac;:oes e dos temas que despertaram o interesse do 
au tor. 

As preocupac;oes de Torga permanecem centradas 
nos efeitos negatives da t ransformac;:ao continua e 
ir reversivel do mundo rural, designadamente a morte 
anunciada dos velhos oficios (per exemplo, a partir de 
anotac;oes em Sao Martinho, no inicio dos anos 80), o 
desordenamento do territ6rio e a descaracterizac;:ao da 
paisagem (incluindo o seu terrae natal): 

"Sao Martinho de Anta, 22 de Deze mbro de 1975 
- Portugal transformado num paradoxa: ou assombrado 
por aldeias mortas, as silvas a apertar num abrac;:o 
maninho paredes encardidas que cercam calor humane, 
ou embandeirado de moradias ex6ticas que parecem 
alucinac;:oes de area-iris. A avalanche emigrat6ria, 
transplantando brutalmente para as grandes 
metrop6les europeias populac;:oes inteiras que nunca 
t inham saido do seu agro, foi catastr6fica para o 
equillbrio corogratico do pais". (Di6rioXII, 1999, 1314). 

"Pampilhosa da Serra, 25 de Novembro de 1979 

- Ao cabo de muitos e afanosos anos a percorrer 
Portugal - as suas mais reconditas aldeias visitadas, as 
suas mais secretas intimidades surpreendidas - chego a 
esta triste conclusao: de t udo o que fomos, restam-nos 
apenas a paisagem e a lingua. 0 resto foi -se. As rodas 
e as asas do progresso, a radio, cinema, televisao, a 
onda de retornados e o fluxo e refluxo de emigrantes 
subverteram e desfiguraram irremediave lmente a 
nossa realidade social cultural. Usos e costumes 
pervertidos, a rquitectura adulterada, memoria 
perdida dos valores ancestrais. Terras que conheci 
arcaicas ha uma duzia de anos, estao hoje 
irreconheciveis. E quem queria encontrar ainda em 
qualquer parte testemunhos da nossa identidade tern 
de olha r os panoramas e de ouvir falar. 0 chao e o 
verba. 56 neles persiste a pat ria primordial como 
latencia e vestigia. " (Diorio XIII, 1999: 1411). 
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"Foia, ;''onchique, 14 de ~osto d·.'! 1977 - Portugal 
e isto: um panorama inolvidavel. Um panorama que 

come~a em Santa Luzia, no ~.'.inho, e chega a esta Foia 
do Algane, on de estou batido pelo vente, 

deslumbrado, a encher os olhos de montes e vales, de 
rios e mar, como s6 os ha nesta patria bendita. Niw 

temos civismo, nao temos riquezas, falta-nos juizo, 
Mas deu-nos Deus um caleidosc6pio corogritfico unico 
no mundo para suprir o resto." (Diorio XIII, 1999: 1351) . 

"Pice do Areeiro, 28 de Agosto de 1980 - A 

Madeira que eu amo verdadeiramente, que nao me 

canso de admirar, que nao tem compara<yao com outra 
qualquer realidade geogritfica minha conhecida. Que 
se nao deixou corromper por nenhum turismo, que se 
mantE:m cicl6pica, abissal, rebeldemente esteril e 
inacessivel. ( ... ) Que ni10 cabe nos olhos que a veem e 
nas palavras que a descrevem. Que e uma especie de 

alucina<yao da natureza. " (Diorio XIII, 1999: 1426). 
0 sentido critico sugere que o autor nao 

pretendeu ser cumplice atraves do silencio. Antes, 
preferiu denunciar as desigualdades de oportunidade 
dos territories e das populac:;oes, cultivando ate ao fim 

uma paixao centrada na "pureza e largueza de 
horizontes" (Diorio X, 1968: 50), na lingua e nos 
simbolos hist6ricos e arquitect6nicos da nac;:ao, como 
tambem depreendemos das seguintes anota<yoes: 

"Linhares, 16 de Novembro de 1986 - Aqui ando 
num pimico fervor a revisitar estas terras velhas de 
Portugal. E na sua autenticidade que se fortalece a 

minha esperanc;a inquieta. Apesar dos remendos de 
cimento e telha Marselha, sao elas a imagem castic;a 

da nossa soberania. ( ... ) 0 capital nao tem patria ou 
tem a patria que mais da. Desta vez nao sera 
necessaria tambem herdar e conquistar. Bastara pagar 
bem. Mas a perdic;ao s6 podera consumar-se se o povo 
se esquecer dos seus valores, simbolizados nos 
castelos, nas igrejas matrizes, nos pelourinhos ( ... ). 
Sao esses monumentos de vontade, de fe, de equidade 

e de concertac:;ao que inventario incansavelmente. " 
(OiarioXIV, 1999: 1566). 

'Tinhela, Chaves, 8 de Setembro de 1989 - Ca 

ando a inventariar , numa ternura estrangulada, o 
Portugal remoto e arcaico que nos resta. Um Portugal 

s6brio e digno, de solares arruinados e calc;:adas gastas 
pelos socos do tempo, que porfia na sua identidade 
profunda , a respirar a custo ao lade dum outro 

espalhafatoso e presumido que o nega de raiz e e 
apenas uma patria de ferias. 

Velhos e velhas dormitam aninhados nas soleiras 

das portas. E sao eles a bussola a que recorro para me 
orientar nos caminhos que levam a terras vizinhas 

tambem ass :m espectrais e desfiguradas. " (Diorio XV, 

1999: 1666 1. 

J2 

:: Jlo Cof\ ~tho 

"Pi6dao, 7 de Abril de 1991 - Como p rotesto do 
corpo doente pelos safanoes tormentosos da longa 
caminhada, vim aqui despedir-me do Portugal 
primevo. Ja o fiz de outras imagens da sua 
configurac;:ao adulta . Faltava-me esta do ovo 
embrionario." (Diorio XVI, 1999 : 1710). 

4 . Conclusao 

A literatura de recorte realista configura uma 
importante fonte para a reconstituic;ao hist6rica da 
ocupac;ao e organizac;:ao do espa<yo geogritfico. A obra 

de Torga, em especial o Diorio, a partir do registo de 
acontecimentos e vivencias de lugares, e um recurso 
muito relevante para compreender a evoluc:;ao do 
espa<yo naci anal no perfodo de 19 30 ate quase ao final 
do seculo XX. 0 Diorio e um patrim6nio literario e uma 
memoria atenta, critica e criteriosa dos processes de 
mudanc;:a em Portugal nas u lt imas decadas . E este o 

seu grande merito . 
Minho, Tras-os-Montes e Beiras reflectem o 

fascfnio de Miguel Torga pelo mundo rural e pelos 

ambientes de montanha. As anotac;:oes e as 
preocupa<yoes do escritor, reflectindo os valores que 

estribaram a sua passagem terrena, enfatizam as 
dificuldades de vida, o isolamento, o esquecimento, o 
declfnio, o abandono e a degrada<yao paisagistica da 
montanha. 

No crepusculo de uma tonga caminhada, e de 
seis decadas de registos no Diorio, com a amplitude e 

a intensidade das transforma<yoes que marcaram o seu 

tempo, notamos que Torga e um homem amargurado, 
descontente com os novos valores e as transforma<yoes 

paisagisticas. Depreende-se um sentimento de 
insatisfac;:ao e uma vincula<yao do autor aos lugares, as 
paisagens e aos valores de sempre. 

A venerac;ao pelos alicerces mais arcaicos da 
identidade e da memoria nacional conduziu Miguel 
Torga aos lugares mais reccinditos e simb6licos de 
Portugal. Nessa "peregrina<yao corogrcifica da sua 

geografia literaria" (CHOUPINA, 2005 ), os ambientes de 
montanha sao referencias incontornaveis. 
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