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RESUMO 

Ap6s breves considerac;:oes sobre as Licenciaturas em CH~ncias Hist6ricas 
e Geograficas e em Ciencias Geognificas que antecederam a criac;:iio, em 1957, 
da Licenciatura em Geografia, ana lisa-se o seu primeiro plano de estudos, bern 
como os que se lhe seguiram em 1975 c 1978, concluindo-se com a justificac;:iio 
de uma reccnte proposta de alterac;:ao curricular. 

RESUME 

Apres des breves considerations sur les «Licenciaturas» en Sciences His
toriques et Geographiques et en Sciences Geographiques qui ont precede Ia 
creation, en 1957, de la «Licenciatura» en Geographie, on analyse son premier 
plan d'etudes, aussi bien que ceux-Ja qui l'ont suivi, en 1975 et 1978, en con
eluant avec Ia justification d 'une recente proposition d 'alteration curriculaire. 

SUMMARY 

After some considerations about the «Licenciaturas>> in Historical and 
Geographical Sciences and in Geographical Sciences which preceded the crea
tion, in 1957, of the «Licenciatura» in Geography, we analyse its first plan of 
studies, as well as those of 1975 and 1978; we finish presenting the reasons for 
a recent proposal of curriculum alteration . 

3 



1. 0 ensino da Geografia esta presente na Faculdade de Letras de 
Coimbra desde os tempos da sua fundacao (1911) . Nao havendo, todavia, 
em Portugal, qualquer ge6grafo, no sentido moderno da palavra, que o 
pudesse ministrar, recorreu-se, entao, a urn ilustre ge6logo, professor da 
Faculdade de Ciencias, Anselmo Ferraz de Carvalho, que veio, portanto, 
a ser o primeiro professor de Geografia da Faculdade de Letras I, 

Os primeiros alunos do curso que, inicialmente, se chamou Bacharelato 
em Ciencias Hist6ricas e Geognificas formaram-se em 1915-16. Eram, ape
nas, sete; urn oitavo aluno formou-se no ano seguinte. Entre eles estavam 
dois nomes que vieram a notabilizar-se na Faculdade e no pais - Manuel 
Goncalves Cerejeira 2 e Aristides de Amorim Girao 3. 

Logo transformado em Licenciatura, o curso de Ciencias Hist6ricas e 
Geognificas atravessou os chamados anos vinte sempre com um numero 
reduzido de formaturas. Entre 1918 e 1930 licenciaram-se 45 alunos (media 
de 3,75 por ano) tendo sido o ano lectivo de 1921-22 o melhor, com 7 novos 
licenciados, e os de 1925-26 e 1929-30 os piores, com 1 cada. 

Nesse periodo terminaram o curso alguns nomes que os historiadores 
conhecem muito bern (Aarao de Lacerda e Mario Brandao, em 1923-24, 
Manuel Lopes de Almeida, em 1928-29) e outros que os ge6grafos actuais 
nada perderiam se conhecessem (Carlos Alberto Marques, em 1925-26, Ver 
gilio Taborda, em 1926-27, F. Falcao Machado, em 1928-29) 4. 

t Cfr. Amorim GrRA.O, «Prof. Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho», Bo/etim do Centro 
de Estudos Geograficos, Coimbra, 10 e 1 I, 1955, p. 1-3, e Fernando REBELO, «A Geografia 
Fisica em Coimbra)), Biblos, 59, 1983, p. 62-83. 

Em Lisboa, foi um medico, Silva Telles, professor da Escola de Medicina Tropical, 
quem obteve, por concurso, «a cadeira de Geografia>> criada em 1904 no Curso Superior 
de Letras - -· cfr. Orlando RIBEIRO, «Silva Telles, introdutor do ensino da Geografia em 
Portugal», Finisterra, Lisboa, 11 (21), 1976, p. 12-36, e llfdio do AMARAL, «Apontamentos 
para a hist6ria do ensino universitario de Geografia em Portugab>, II Col. lb. Geografia 
de Lisbou, 1980 ·- Comunicuriies, l, 1982, p. 135-138. 

2 Falecido em 1977, com 89 anos de idade, foi professor da Faculdade entre 1916 
e 1928, mas ficou, sem dt'tvida, mais conheci do como Cardeal Patriarca de Lisboa (cfr. 
Biblos, 56, 1980, p. 763). 

J Sobre a sua extensa obra e a prop6sito da passagem do 25." aniversario da sua 
motte, V. J. M. Pereira de OLIVEIRA, «In memoriam», Cademos de Geografia, 4, 1985, 
p. 140-145. 

4 Fernando Falcao Machado foi colaborador da revista conimbricense A Terra, 
onde, nos anos trinta, publicou alguns pequenos trabalhos; foi, igualmente, urn dos parti
cipantes actives do Congresso lnternacional de Geografia de Lisboa ao apresentar tres 
comunicac;oes (cfr. Comptes Rendus du Congres fnt. de Geog. Lisbonne 1949, Torno Jlf e 
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Amorim Girao doutorara-se em 1922, com a conhecida dissertac;:ao sobre 
a bacia hidrografica do Vouga (Bacia do Vouga- estudo geografico, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1922), e fizera o seu «concurso para Assistente>>, 
como entao se exigia, em 1925, com o nao menos conhecido estudo sobre 
Viseu (Viseu - estudo de uma aglomera{:iio urbana, Coimbra, Coimbra Edi
tora, 1925). A Faculdade de Letras tinha, assim, o seu proprio professor de 
Geografi.a. 

De 1930 a 1933, em Coimbra, a Licenciatura em Ciencias Hist6ricas e 
Geognifi.cas conheceu um periodo aparentemente aureo, se pensarmos no 
numero de formaturas -licenciaram-se 33 alunos. Entre eles, estava um 
nome que veio a tornar-se familiar a varias gerac;:oes de professores e alunos 
do ensino secundario por todo o pais- J. Leal Loureiro. 

No entanto, aprofundando-Se, os estudos geograficos afastavam-se cada 
vez mais da Hist6ria, ao mesmo tempo que procuravam melhores bases no 
ambito das chamadas ciencias exactas e naturais. A cisao verificou-se; 
para urn !ado, a Hist6ria, na Licenciatura em Ciencias Hist6ricas e Filos6ficas, 
para outro lado a Geografia, na Licenciatura em Ciencias Geograficas. 

A distancia de cinquenta anos e dificil analisar o que houve de progresso 
(see que o houve) nesta cisao. 0 novo curso tinha urn total de quatro anos; 
os dais primeiros eram inteiramente realizados na Faculdade de Ciencias 
enquanto OS dais ultimos 0 eram na Faculdade de Letras. Extremamente 
rica em informac;:ao, perfeitamente integrada no conceito de Geografia como 
ciencia de convergencia cientifica, a Licenciatura em Ciencias Geograficas 
revelou-se muito dificil, mesmo para os alunos mais interessados. Saliente-se 
a grande dispersao de materias e o tipo de «acto final» com varios exames e 
defesa de «tese». Nao se discutiria, certamente, a importancia da tese de 
Licenciatura como elemento fundamental da iniciac;:ao a pesquisa, mas do 
ponto de vista pratico, ap6s o esfon;o dispendido na sua elaborac;:ao, teria, 
forc;:osamente, de se discutir a pouca importancia que !he era dada como 
elemento classificativo. 

Torno 1 V). Tern, alem disso, publicados varios outros trabalhos tanto sobre temas de 
Geografia Fisica, como de Geografia Humana. 

Carlos Alberto Marques, por sua vez, publicou, na Biblos, entre 1935 e 1938, tra
balhos sobre a bacia hidrografica do rio Coa e sobre a Serra da Estrela. 

Yergi!io Taborda doutorou-se com __ um estudo publicado em livro -- Alto Tras-os
-Montes, Coimbra, lmprensa da Universjdade, 1932. Sobre ele, afirmou Hcrmam1 Lau
tensach (Bib/iografia Geogrti/ica de Portugal, Lisboa, CEG, 1948, p. 177) -· -· «Uma das 
melhores monografias regionais escrita com elegante sobriedade por um ge6grafo de grande 
futuro falecido prematuramente. A parte humana, baseada em observa¥5es pessoais, e 
excdente». 
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0 numero de licenciados em Ciencias Geognificas foi sempre muito 
baixo. De 1936 a 1962 formaram-se, em Coimbra, apenas 65 alunos (media 
de 2,5 por ano). Nomes sobejamente conhecidos dos ge6grafos portugueses, 
como Amilcar Patricio (em 1938-39), Alfredo Fernandes Martins (em 1939-40), 
Fernanda Lopes Velho e Maria Augusta Placido dos Santos (em 1942-43) e 
Jose Manuel Pereira de Oliveira (em 1954-55), estavam dentro desse numero 1. 

Anos Iectivos houve em que ninguem se Iicenciou; noutros, licenciaram-se 
dois ou tres. 1959-60 e 1960-61 apareceram como anos excepcionais, cada 
urn com oito licenciados. No entanto, se nos limitarmos aos primeiros 
vinte anos lectivos da serie (1935-36 a 1955-56), s6 com 23 alunos formados, 
obtemos uma media extraordinariamente baixa- 1,2 por ano. 

Talvez a tomada de consciencia destes fraquissimos resultados tenha 
contribuido, ao menos em parte, para a profunda modifica9lio estrutural que, 
na sequencia da chamada «Reforma de 19 57>>, transformou a ja velha Licen
ciatura em Ciencias Geognificas numa jovem Licenciatura em Geografia. 

Pouco depois (1960-61), come9ava, como alun·o, a nossa propria experien
cia universitaria. 

2. Iniciada em 1957-58, a Licenciatura em Geografia caracterizava-se, 
antes de mais, pelo refor9o da sua liga9lio com a Faculdade de Letras - logo 
no primeiro ano, por exemplo, os alunos eram obrigados a frequenta-la, 
embora s6 a pretexto de uma disciplina obrigat6ria (Geografia Fisica 1). 

A frequencia da Faculdade de Ciencias passou a limitar-se a quatro 
disciplinas da area das Ciencias Naturals (Cursos Gerais de Mineralogia, 
Zoologia e Botanica, no primeiro ano, e Geologia Geral, no segundo), com 
uma pequena excep9ao (Desenho Topografico, num semestre do segundo ano ). · 

A Hist6ria nao deixava de estar presente - tres disciplinas obrigat6rias 
(Pre-hist6ria e Hist6ria de Portugal I, no terceiro ano, e Hist6ria da Expansao 
Portuguesa, no quarto) a que, muitas vezes, o aluno acrescentava as tres dis
ciplinas de op91io (uma por ano, do segundo ao quarto - por exemplo, 
Hist6ria de Portugal II, Hist6ria da Arte, Arqueologia, Hist6ria da Civili
za9ao Romana, entre as mais escolhidas). 

0 curso aumentava de quatro para cinco anos dando mais for9a a «tese» 
de Licenciatura, que passava a ser elaborada em regime de Seminario, como 
nos outros cursos das Faculdades de Letras. A sua defesa constituia a unica 
prova do «acto final» e atribuia-se-lhe um peso classificativo que hoje se nos 
afigura demasiado grande - coeficiente dois, perante a media de todas as 

1 Sobre a vida e a obra do Prof. Doutor Alfredo Fernandes Martins, Y., por 
exemplo, Fernando REBELO, ob. cit. 
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disciplinas leccionadas no Grupo de Geografia. Estas eram, alem da ja 
citada Geografia Fisica I, no primeiro ano, Geografia Ffsica II e Geografia 
Humana I, no segundo, Geografia Humana II, Geografia Regional e Etnolo~ 
gia Geral, no terceiro, Geografia de Portugal, Geografia das Regioes Tro
picais I e Etnologia Regional, no quarto, e Geografia Aplicada, Geografia das 
Regioes Tropicais II e o Semimirio, no quinto. 

Embora nao se pensasse na formayao especifica dos alunos para a pro
fissao que o futuro reservava para quase todos - a do ensino secundario -
veriiica-se, todavia, que ela estava subjacente ao co.njunto do plano. Era 
a articula9ao entre as disciplinas de Geografia e a sua fraca especializa9iio, 
mas era tambem o tipo de disciplinas de Ciencias Naturais e de Hist6ria que 
apontavam muito mais para conhecimentos uteis a urn ensino secundario 
dessas disciplinas do que para a apr~ensao pe temas de real aplica9iio aos 
estudos geograficos. Por conseguinte, apesar de frequentemente se ouvir 
dizer que «Geografia qualquer urn da», pudemos, por vezes, constatar, na 
pratica, que era bern mais dificil para urn bi6logo, urn ge6logo ou urn histo
riador leccionar Geografia, do que para urn ge6grafo leccionar Ciencias 
Naturais ou Hist6ria ... 

Alem disso, a profissionaliza9ao tornara~se relativamente acessivel -
o numero de disciplinas do ultimo ano da Licenciatura nao impossibilitava 
a frequencia, no todo ou em parte, do Curso de Ciencias Pedag6gicas, condi9ao 
indispensavel para entrada no estagio de dois anos que se seguia. 

No entanto, e importante frisar-se que, pela primeira vez, se pensou 
em qualquer coisa mais do que o ensino como saida possivel para os licencia
dos em Geografia. A cria9iio da disciplina de Geografia Aplicada, embora 
discutivel, era significativa e promissora. Se outro interesse nao tivesse tido, 
esta disciplina serviu para mostrar aos alunos finalistas, atraves da apresenta
yao de casos concretes conhecidos quase sempre da bibliografia geogrlifica 
francesa e belga, que a interven9ao dos ge6grafos a nivel do planeamento 
regional e do planeamento urbanistico poderia revelar-se de grande utilidade. 

Infelizmente, a Licenciatura em Geografia, segundo a «Reforma de 1957», 
nao modificou em profundidade o que caracterizava as Licenciaturas suas 
antepassadas. 0 estudo aprofundado de certas materias das disciplinas que 
funcionavam na Faculdade de Ciencias, reconhecidamente sem qualquer 
liga9iio com os estudos geograficos, era custoso e desmotivador. Por outro 
]ado, a preparayaO da «tese» era Jonga, difici] e, as vezes, demasiado dispen
diosa. 0 rendimento final desta Licenciatura em Geografia niio foi, portanto, 
muito superior ao das que a antecederam. Poucos alunos conseguiram a sua 
conclusao ate 1967 - 12, apenas, o que da a media de 2,4 por ano se con~ 
siderarmos os cinco anos lectivos em que houve formaturas. 
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Talvez por isso, e porque a situa9ao nos outros cursos de Letras nao 
seria muito diferente no respeitante a rendimento, em 1968, o curso foi refor
mulado criando-se urn Bacharelato constituido pelos tres primeiros dos cinco 
anos da Licenciatura; uma vez mais pensando nas saidas para o ensino, 
a pequena altera9ao feita no plano correspondeu a inclusao da Geografia de 
Portugal no terceiro ano, para o que Pn!-hist6ria teve de passar ao segundo, 
com o sacrificio de uma disciplina de op9ao. 

A cria9ao do grau intermedio veio trazer uma nova quebra no numero 
das licenciaturas. 0 ano lectivo em que se fez essa pequena reestruturayao 
(1967-68) foi, ocasionalmente, excepcional em defesas de «tese» - sete! A par
tir dai, nos anos seguintes, o numero decaiu outra vez- quatro, tres, dois ... 

3. 0 periodo de agita9ao estudantil vivido em 1969 provocou, entre 
tantas outras coisas, uma profunda refl.exao sobre os pianos de estudo. 
De 1970 a 1973, muitas vezes se reuniram professores e alunos para repensar 
o tema em causa. Sucederam-se tentativas de reestrutura9ao; nenhuma, 
porem, se viu coroada de exito. 

S6 ap6s o 25 de Abril de 1974 se verificaram as condi9oes indispensaveis 
para impor verdadeiras reestrutura9oes. Antes que elas surgissem, todavia, 
extinguiram-se os : Cursos de Ciencias Pedag6gicas, tal como se extinguiram 
as «teses» de Licenciatura em todos os cursos de Letras. Na nossa Faculdade, 
felizmente, continuaram a funcionar varias disciplinas no ambito das Ciencias 
Psicopedag6gicas e continuaram a ser aceites, ainda que sem interesse clas
siftcativo, mas com direito a atribui9ao de nota e registo em livro proprio, 
trabalhos finais de curso com caracteristicas identicas as das anteriores «teses». 
No Grupo de Geografia tambem se elaboraram dois desses trabalhos; nenhum 
deles foi apresentado em provas publicas, o que, efectivamente, nao se justi
ficava, mas ambos vieram a ser publicados, com o minimo de adaptay5es 
tornadas necessarias pelo tempo de espera 1. 

0 ano lectivo de 1974-75 foi, sem duvida, um ano rico em experiencias. 
Reunioes frequentes entre professores e alunos, por urn lado, cursos livres 
sobre varias materias que ate ai quase nao eram estudadas, por outro Iado, 
estiveram na base de uma reestrutura9ao da Licenciatura em Geografia que, 
diferente das propostas pelas outras Faculdades z, se podera considerar simples 

I Fernanda Maria DELGADO, «Doze aldeias no vale do Mondego», Revista da Univer
sidade de Cvimbra, 29, 1983, p. 521-568, e Maria de Lurdes Ro.~o MATEUS, «A Horta de 
Cernache», Cademos de Geografia, 3, 1984, p. 21-95. 

2 A proposta da Faculdade de Letras de Lisboa podc ser analisada no estudo de 
Jorge GASPAR e Carlos Alberto MEDEIROS, «A organizac;ao do curso de Geografia na Facul-
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e equilibrada, com unidade quanto ao essencial e diversidade, promovendo a 
liberdade de escolha, quanto as especializacoes. 

0 primeiro ano da nova Licenciatura era considerado «propedeutico»; 
as disciplinas de Introducao a Geogra:fia, Elementos de Sociologia e Economia 
e Elementos de Geologia e Petrogra:fia «abriam» o caminho para urn segundo 
ano «geral», com as disciplinas de Hist6ria e Teoria da Geogra:fia, Geogra:fia 
Humana e Geogra:fia Fisica. 0 terceiro ano completava o Bacharelato com 
urn canicter «regional» - disciplinas de Geogra:fia Regional, Geogra:fia 
Humana de Portugal e Geografia Fisica de Portugal. 

Cada ano era enriquecido com uma disciplina de opcao, pelo que se 
propunham series de tres, fora do Grupo de Geografia (por exemplo, em Mate
matica, em Geologia, em Biologia, em Hist6ria, em Economia ou em Linguas 
e Literaturas Classicas ou Modernas) permitindo aquilo que se poderia chamar 
uma subespecializar;ao. No entanto, o aluno podia optar por tres disciplinas 
nao seriadas, quaisquer que fossem, acreditando-se que a sua escolha seria 
motivada por interesses culturais. 

Os anos da «especializacao» tinham s6 discipiinas optativas e urn Semina
rio . Cinco das disciplinas de opcao (tres no quarto ano e duas no quinto), 
eram, obrigatoriamente, escolhidas no elenco oferecido pelo Grupo de Geo
grafia; as outras duas (uma em cad a a no), podiam ser escolhidas fora indo 
reforyar, se o aluno o desejasse, a area de subespecializacao. 0 Semimirio, 
a frequentar no quinto ano, permitia a escolha entre estudos de Geogra:fia 
Fisica e estudos de Geogra:fia Humana, mas exigia, em qualquer dos casos, 
a apresentacao e discussao de urn relat6rio final cujo peso classi:ficativo era 
o mesmo que o da extinta «tese» de Licenciatura. 

No espirito de todos os elementos envolvidos nesta reestruturayiio era 
muito claro que as disciplinas de opr;ao na area da Geografia (Climatologia, 
Geomorfologia, Hidrografia, Geogra:fia Rural, Geografia Urbana, Geografia 
Industrial, Geografia da Organizacao do Espaco) deveriam revestir, sempre 
que possivel, urn cankter de iniciacao a investigacao e aplicado. Pensando, 
porem, na saida pro fissional mais co mum ( o ensino secundario) chegou-se 
a assegurar uma disciplina de opcao de Didactica da Geografia. 

4. A ideia (inconcebivel) de que tudo o que havia sido feito em 1974/75 
estava errado, aliada a ideia (discutivel) de que os cursos das tres Faculdades 
das Universidades ditas classicas deveriam ser iguais, levou a constituicao 
de grupos de trabalho, exclusivamente formados por professores, que, ao fim 

dade de Letras de Lisboa depois de 25 de Abril de 1974>>, II Col. lb. Geografia, Lisboa, 198U - · 
Comunira~oes, I , 1982, p. 181-194. 
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de varias reunioes sob os auspicios do Ministerio da Educacao, propuseram, 
em meados de 1977, novos pianos para as Licenciaturas em Letras. No caso 
concreto da Licenciatura em Geografia, a comissao constituida para o efeito 
propos urn curso de cinco anos; o encontro das varias propostas para os 
cw:sos de Letras trouxe, todavia, a sua redu9ao para quatro anos, nao admi
tindo, portanto, o grau intermedio (Bacharelato). 

A «Reforma de 1978» (tambem chamada «Decreto 53/78») introduziu 
disciplinas novas. Elementos de Estatistica Aplicada a Geografia (l.o ano), 
Forma9ao do Mundo Moderno e Contemporaneo (2.0 ano) e Geografia 
Econ6mica e Social (3.0 ano) foram novidade para a Licenciatura em Geogra
fia, pelo menos em Coimbra. Elementos de Biogeografia (2.0 ano) tinha 
funcionado como disciplina de op9ao para os ultimos anos, na reestruturacao 
anterior, chamando-se, apenas, Biogeografia- apareceu-nos, agora, como 
disciplina obrigat6ria numa perspectiva fon;osamente diferente. · · 

Quanto as outras disciplinas, varias foram as modifica9oes trazidas pelo 
novo plano de estudos. Introdu91iO a Geografia desdobrou-se em duas 
disciplinas semestrais (Introdu9ao aos Estudos Geograficos e Expressao 
Grafica em Geografia), mas, igualmente, colocadas no 1.0 ano. Regressou-se 
a subdivisao da Geografia Fisica e da Geografia Humana em duas unidades 
anuais (I e II), cada uma correspondendo, respectivamente, aos 1.0 e 2.o anos. 
Regressou-se, tambem, a Geografia de Portugal (3.0 ano), em vez das duas 
(Geografia Fisica de Portugal e Geografia Humana de Portugal) que tinhamos 
conseguido em Coimbra. Regressou-se, ainda, a Geografia das Regioes 
Tropicais (4.0 ano), embora s6 com uma unidade anual. Manteve-se a 
Geografia Regional (3 .0 ano) e manteve-se o Semimirio, mas com o estranho 
nome de Tecnicas de Aplica9iio (4. 0 ano) uma vez que os Seminarios dos 
outros cursos de Letras haviam sido extintos. 

Relativamente a Licenciatura de 1974/75, a «nova» Licenciatura em 
Geografia revelava-se uma experiencia bastante empobrecedora. Com a 
redu91io de cinco para quatro anos perderam-se quatro disciplinas. Desa
pareceram Elementos de Geologia e Petrografia e Elementos de Sociologia 
e Economia; desapareceu Hist6ria e Teoria da Geografia. As disciplinas 
de op9ao passaram, apenas, a tres (uma no 3.0 ano e duas no 4.0); alem disso, 
se os alunos quisessem preenche-las com disciplinas de outras areas que nao 
de especializacao, podiam faze~lo dado que muitas estavam previstas no 
elenco de opcoes anexo ao decreto-lei que criava os novos pianos de estudo 
das Licenciaturas em Letras. A especializa91io foi, sem duvida, altamente 
comprometida. 

Muitas outras criticas se poderiam fazer ao plano de estudos de 1978. 
Salientemos a precocidade dos Elementos de Estatistica Aplicada a Geografia, 
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o exagero do periodo de tempo abrangido pela Forma9ao do Mundo Moderno 
e Contemporaneo, o privilegio dado as Regioes Tropicais, a desadapta9iio 
das Tecnicas de Aplica9iio ... 

Com efeito, a propria experiencia dos ultimos anos tern-nos vindo a dar 
razao. Por exemplo, os alunos ja nao se lembram da estatistica quando, na 
verdade, precisam dela, isto e, nas disciplinas de especializac;:ao que escolhem 
e nas Tecnicas de Aplicac;:ao. Alem disso, s6 tardiamente conseguem avanc;:ar 
nos seus trabalhos de Tecnicas por falta de bases te6ricas em materia especia
lizada ja que a tern de estudar exactamente ao mesmo tempo. .. Por outro 
lado, obrigados a debruc;:ar-se sobre as Regioes Tropicais, tambem nao com
preendem por que motivo nao se debruc;:am sobre as Regioes Frias ou, prin
cipalmente, sobre os paises nossos parceiros da CEE ... 

5. Nos ultimos anos, com urn plano de estudos indubitavelmente desva
lorizado em numero de disciplinas e em carga honiria, de novo muito mais 
voltado para o ensino secundario do que para a investigac;:ao ou a aplicac;:ao, 
a Licenciatura em Geografia das chamadas Universidades classicas (Coimbra, 
Lis boa e Porto) viu aparecer duas Licenciaturas concorrentes importan
tes - primeiro, a Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional, pela 
Universidade Nova de Lisboa, e, depois, a Licenciatura em Planeamento, 
pela Universidade de Aveiro. Sabendo-se como a natural aplicac;:ao da 
Geografia se faz ao nivel do Planeamento, a resposta a «concorrencia» teria 
forc;:osamente de aparecer. Por isso, a Faculdade de Letras de Lisboa, par
tindo da Licenciatura em Geografia como base, criou ja uma variante em 
Planeamento Regional e Local! . 

E caso, todavia, para perguntar se haven\ emprego especializado para 
todos os licenciados nos cursos ou na variante em Planeamento. Tudo indica 
que nao. Na sua maior parte eles irao procurar o ensino secundario da 
Geografia para o que nao parecem estar tao vocacionados quanto os das 
Licenciaturas em Geografia. Conscientes desta dificuldade, mas nao querendo 
privar os nossos alunos de urn a preparac;:ao minima no ambito do Planeamento, 
Jimitamo-nos, em Coimbra, a criar uma disciplina de op9iio de Planeamento 
Regional, bern como urn ramo de investiga9ao nesta materia em Tecnicas de 
Aplicac;:ao. 0 mesmo motivo impede-nos de aceitar outras variantes, sejam 
em Geografia Fisica ou em Geografia Humana; a especializac;:ao minima 

V. Jorge GASPAR, «A variante de Geografia e Planeamento Regional e Local da 
Licencia tura em Geografia», Rel'ista da Faruldade de Letras, 3, 5.a Serie, Lisboa, 1985, 
p . 219-223. 
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possivel tem-se feito da mesma maneira, atraves das disciplinas de op9ao 
e do ramo de Tecnicas escolhido. 

A mais comum saida profissional para os Licenciados em Geografia 
continua, portanto, a ser o ensino secundario. A preparar;ao cientifica para 
tal, nao sendo rna, pode, sem grandes problemas, ser melhorada. Por exem
plo, nao escandalizaria ninguem que 0 numero de disciplinas anuais passasse 
de quatro para cinco, aumentando-se a carga horaria de 16 para 20 horas 
semanais; trata-se de uma situar;ao que qualquer aluno pode ja experimentar 
atraves da escolha de opr;oes complementares previstas na lei, mas que, evi
dentemente, sendo facultativa poucos tern aproveitado. Do mesmo modo, 
nao escandalizaria ninguem que certas disciplinas passassem a ter nomes 
diferentes que correspondessem mais exactamente as materias que ja se leccio
nam ou que se deveriam leccionar e que, fora da Faculdade, poucos sabem. 

Por tudo isto, com base em reunic:»es previas de alguns professores e 
alunos, devidamente aprovado pelos Conselhos Pedagogico e Cientifico da 
Faculdade, o plano de estudos recentemente propos to, para o 1. 0 ano, sub
divide Introdur;ao aos Estudos Geograficos (que em Coimbra se tornou anual) 
em Elementos de Geografia Fisica e Elementos de Geografia Humana, chama 
Climatologia a Geografia Fisica I e Geografia da Popular;ao a Geografia 
Humana I, no 2.0 ano, subdivide Geogra:fia Humana II em Geografia Rural 
e Geografia Urbana e chama Geomorfologia a Geografia Fisica II, e, no 
3.0 ano, subdivide Geografia de Portugal em Geografia Fisica de Portugal 
e Geografia Humana de Portugal. Para o 4.0 ano, propos-se a substituir;ao 
de Geografia das Regioes Tropicais (que passara a disciplina de opr;ao) por 
Geografia da Comunidade Economica Europeia bern como o regresso da 
designar;ao Seminario em vez de Tecnicas de Aplicar;ao. 

A consciencia de que a principal saida para os Licenciados em Geografia 
e o ensino secundario levou a proposta de urn ramo educacional em que a 
disciplina de opr;ao do 3.0 ano e uma das do 4.0 serao escolhidas entre varias 
disciplinas psicopedagogicas; no 4.0 ano sera obrigatoria uma disciplina de 
Didactica da Geografia. Para este ramo ficara ainda uma opr;ao no 4.0 ano 
a escolher num elenco de disciplinas de especializar;ao. 

0 ramo educacional nao dara uma Licenciatura em ensino da Geografia ; 
no entanto, possibilitanl., se vier a ser aceite uma outra proposta da Faculdade 
de Letras, a entrada num curso de pos-graduar;ao em ensino constituido por 
urn estagio profissionalizante e um Seminario de Sociologia Educativa. 

As possibilidades de criar;ao de ramos de investigar;ao e de aplica9ao 
ficam salvaguardadas atraves da escolha de opr;oes - sendo igual a estrutura 
basica do curso, o aluno interessado jogara com a opr;ao do 3.0 ano e com as, 
agora, tres opr;Bes do 4.0 ano. 
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No caso concreto da Licenciatura em Geografia nao foi, ainda, possivel 
dar resposta a todas as criticas levantadas pela «Reforma de 1978>}, nomeada
mente as relativas a precocidade dos Elementos de Estatistica, a extensao da 
tematica da Forma~ao do Mundo Moderno e Contemporaneo e a desadapta
r;:ao das Tecnicas de Aplica~ao. Todavia, talvez se consiga ultrapassar urn 
pouco a precocidade da primeira e a desadaptac;:ao da terceira atraves do 
aprofundamento das materias tornado viavel com o maior numero de discipli
nas especifi.cas e o consequente aumento da carga honiria. 

Se forem aprovadas as propostas de alterac;:ao dos pianos de estudos 
apresentadas pelos varies Grupos da Faculdade e a proposta conjunta dos 
Cursos de p6s-gradua~ao em ensino, poderemos afirmar que a comemorar;:ao 
dos 75 anos de existencia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
ficara bern assinalada. 
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