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mim e subjaz nas linhas deste trabalho.
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While I  began this progress report with two deaths, 
the life o f geography came quickly breaking in; 
indeed, those deaths were catalysts for further life 
(BARNES, 2008, p. 655).

The literature on the history and philosophy o f 
geography is fu ll o f life (even when it is about 
people who are dead). It is the history part that 
conveys vitality, I  think (BARNES, 2008, p. 655).

The twentieth-century American analytical 
philosopher Willard Quine once said: ‘There are 
two kinds o f people who enter philosophy: those 
interested in the history o f philosophy and those 
interested in philosophy. ’ For Quine, only the latter 
should be taken seriously because it is there that his 
concerns o f logic, reason, rationality and analysis 
are found. But there is not a lot o f life. In contrast, I  
prefer Hannah Arendt’s statement: ‘I  have always 
believed that no matter how abstract our theories 
may sound or how consistent our arguments may 
appear there are incidents and stories behind them 
which at least for ourselves, contain as in a nutshell, 
the fu ll meaning o f whatever we have to say. 
Thought itself ...arises out o f the activity o f 
incidents, and incidents o f living experience ’ (quoted 
in Friedlander, 2004: 329). It is the history o f living 
experience to which we should attend; that is where 
life, including the life o f the history and philosophy 
o f geography, lies (BARNES, 2008, p. 655-656).



RESUMO

As narrativas de vida, nos seus mais diversos subgeneros, carregam muitos tra9os com os 

quais imagens de cientistas sao escritas e tornadas publicas. A partir do ano de 2008, com o 

falecimento do ge6grafo britanico Denis Cosgrove (1948-2008), uma profusao de obituarios e 

biobiliografias somou-se as narrativas de vida ja existentes sobre este ge6grafo. No Brasil nao 

foi diferente, e seu falecimento repercutiu em determinados circulos. Diante dessa variedade 

de materiais autobiograficos e biograficos, questionamo-nos acerca de como os subgeneros da 

escrita geografica de biografias culminam na formula9ao de distintas narrativas de vida. Alem 

da pressuposta variedade de subgeneros, algumas distin9oes internas aos subgeneros 

aumentaram a complexidade dos modos como as trajet6rias de vida sao escritas. Esta 

disserta9ao, antes de examinar um variado repert6rio de materiais biograficos e 

autobiograficos de Denis Cosgrove, elabora uma retomada de abordagens te6ricas, dos anos 

1970 ate o presente seculo, que se referem a materiais e aspectos biograficos de pesquisa. 

Esse levantamento abrange, alem da literatura geografica, tambem uma fra9ao especifica da 

hist6ria das ciencias com interesse especifico na biografia. Ha um relativo paralelismo entre 

os insights de historiadores da ciencia e ge6grafos, particularmente nos periodos mais 

recentes, quando os limites entre a escrita da geografia hist6rica e da hist6ria da geografia se 

obscurecem ainda mais. Em segundo lugar, esta pesquisa examina o conteudo e a estrutura de 

entrevistas, biobibliografias, obituarios e, ate mesmo, de um livro como materiais que narram 

a trajet6ria de uma vida. A escrita biografica de cientistas mostra-se particular, pois, 

concomitantemente a descri9ao do curso de uma vida, organiza praticas e costumes 

academicos que se deseja lembrar. O livro analisado e Geography and Vision (COSGROVE,

2008), que se individualiza por ser uma obra-compendio que organiza, em uma nova 

estrutura, textos e reflexoes de Denis Cosgrove publicadas em outras ocasioes. Os resultados 

indicam que, alem das tradicionais fontes de pesquisa biografica e em ocasioes especificas, o 

livro tambem pode ser analisado como uma narrativa de vida. Embora a escrita biografica nao 

seja frequentemente voltada a hist6ria da disciplina em si, ela nos sugere aspectos da vida 

academica que se personificam nos cientistas e sao lembradOs para justificar hist6rias e 

geografias disciplinares.

Palavras-chave: Denis Cosgrove; trajet6ria de vida; biografia; narrativas de vida; hist6ria da 

geografia; obituario.



ABSTRACT

Life narratives, in their most diverse subgenres, carry many traits with which images of 

scientists are written and made public. From the year 2008, with the death of the British 

geographer Denis Cosgrove (1948-2008), a profusion of obituaries and biobiliographs added 

to the existing life narratives on this geographer. In Brazil it was no different, and his passing 

reverberated in certain circles. Faced with this variety of autobiographical and biographical 

materials, we wonder how the subgenres of the geographical writing of biographies culminate 

in the formulation of different life narratives. In addition to the presumed variety of 

subgenres, some distinctions within the subgenres have increased the complexity of the ways 

in which life trajectories are written. This dissertation, before examining a varied repertoire of 

biographical and autobiographical materials by Denis Cosgrove, elaborates a resumption of 

theoretical approaches, from the 1970s to the present century, which refer to biographical 

materials and aspects of research. This survey covers, in addition to the geographical 

literature, also a specific fraction of the history of the sciences with specific interest in the 

biography. There is a relative parallelism between the insights of historians of science and 

geographers, particularly in more recent periods, when the boundaries between the writing of 

historical geography and the history of geography are further obscured. Second, this research 

examines the content and structure of interviews, biobibliographies, obituaries, and even a 

book as materials that tell the trajectory of a life. The biographical writing of scientists is 

particular, because, concomitantly with the description of the course of a life, it organizes 

academic practices and customs that one wishes to remember. The book analyzed is 

Geography and Vision (COSGROVE, 2008), which is individualized because it is a work- 

compendium that organizes, in a new structure, texts and reflections of Denis Cosgrove 

published in other occasions. The results indicate that, in addition to the traditional sources of 

biographical research and on specific occasions, the book can also be analyzed as a narrative 

of life. Although biographical writing is not often focused on the history of the discipline 

itself, it suggests aspects of academic life that are personified in scientists and are 

remembered to justify disciplinary histories and geographies.

Keywords: Denis Cosgrove; lifepath; biography; life narratives; history of geography; 

obituary.
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INTRODUCAO: UM POUCO DA HISTORIA DA PESQUISA

Parafraseando Latour (2000), que alertou sobre as inumeras possibilidades metodol6gicas 

para o estudo da constru9ao de fatos cientificos e artefatos tecnicos, poder-se-ia dizer o 

mesmo dos caminhos possiveis para a narrativa da hist6ria da geografia. Assim como o 

intelectual frances, que nao investigou a ciencia a partir de seus produtos finais, nosso 

objetivo nao e estudar a hist6ria da geografia sob o ponto de vista do desenvolvimento de 

ideias. Em vez disso, esta investiga9ao privilegia as tendencias te6rico-metodol6gicas de 

diversos campos cientificos que valorizam e atribuem centralidade aos materiais biograficos e 

autobiograficos na escrita das hist6rias disciplinares.

O tema central desta disserta9ao e a sintese da confluencia entre a geografia da ciencia e 

abordagens biograficas nas hist6rias disciplinares. Antes de prosseguir com a explica9ao 

daquilo que embasa a presente disserta9ao, uma visao em retrospecto podera ser util na 

compreensao do que se desdobra adiante. Como ideia inicial, principalmente com base em 

discussoes recorrentemente propostas pelo Professor Roberto Lobato Correa (1939-presente) 

no ambito dos eventos e publica9oes do Nucleo de Estudos sobre Espa9o e Cultura (NEPEC - 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro), tinhamos como objetivo geral caracterizar as 

aproxima9oes e distanciamentos entre a perspectiva geografica de Carl Sauer (1889-1975) e 

Denis Cosgrove (1948-2008).

Alguns meses depois do inicio da execu9ao deste projeto sobre os dois autores, Correa (2015) 

publicou um ensaio em que comparava as contribui9oes te6ricas e metodol6gicas de Carl 

Sauer e Denis Cosgrove a pesquisa de tematicas vinculadas ao passado e a paisagem na 

geografia. Tendo como resultado a complementaridade da perspectiva de ambos, 

considerados personagens representativos de dois momentos da geografia cultural 

anglofonica, Correa (2015) ressalta o modo como a variedade de perspectivas individuais 

confere autonomia a dois movimentos intelectuais: a geografia cultural de Berkeley e a 

geografia cultural p6s anos 1980. Apesar de representativa de uma visao historiografica 

contextual ja tradicional na hist6ria da geografia, o ensaio de Correa (2015) inclui, mesmo 

que de forma periferica, elementos da forma9ao pessoal e intelectual dos autores para refor9ar 

as narrativas da hist6ria da geografia que resultavam de sua analise.

Nao cabe a n6s, neste trabalho, uma discussao sobre a pertinencia dessa interpreta9ao 

(CORREA, 2015), que tem seus meritos e e fruto de pesquisas ininterruptas do autor desde o
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final dos anos 1980, quando Correa (1989) publica uma aprecia9ao sobre Carl Sauer e a 

Escola de Geografia de Berkeley na Revista Brasileira de Geografia; antes, e oportuno 

ressaltar sua aten9ao a vida dos cientistas. Os esfor9os de Roberto Lobato Correa nos anos 

seguintes resultaram na funda9ao do NEPEC, em 1993, numa colabora9ao com a ge6grafa 

Zeny Rosendahl (1945-presente), e nas consequentes estrategias institucionais de afirma9ao 

nos anos posteriores -  como a cria9ao do periodico “Espa9o e Cultura”, os esfor9os 

sistematicos de tradu9ao de artigos da geografia britanica e estadunidense, alem da cole9ao de 

livros sobre a geografia cultural. No contexto dessa cole9ao de livros e dos artigos do “Espa9o 

e Cultura”, mesmo que perifericamente, desenvolveu-se a forma9ao deste que vos escreve.

Colocar em paralelo ideias de dois autores, com trajet6rias de vida de distinta extensao e 

vividas em lugares variados, nao nos pareceu uma atitude prudente a ser tomada na 

disserta9ao. Ademais, o material a ser analisado comparativamente seria predominantemente 

bibliografico e a quantidade de artigos e livros publicados por Carl Sauer e Denis Cosgrove 

impossibilitaria qualquer investiga9ao que cobrisse todo o material em apenas dois anos de 

pesquisa. Somente Denis Cosgrove, um dos autores da compara9ao pretendida inicialmente, 

publicou mais de uma centena de artigos e capitulos de livros, sem considerar os 

aproximadamente dez livros escritos ou editados tambem pelo ge6grafo. Diante da 

necessidade premente de seccionar o objeto de pesquisa para melhor justifica-lo, optou-se por 

investigar apenas Denis Cosgrove, mas ainda a partir dos materiais bibliograficos do autor.

Essa escolha nao foi em vao e um conjunto de dicionarios e compendios de geografia cultural 

anglo-americanos serviu como base para posicionar Denis Cosgrove na hist6ria do campo 

disciplinar; parte desse levantamento foi publicado em Gomes (2016) e sera parcialmente 

reproduzido aqui. Em um conhecido Dicionario de Geografia Humana (GREGORY et al.,

2009), o verbete cultural geography nao conta com uma cita9ao direta de Denis Cosgrove 

como um dos seus remodeladores fulcrais, mas a “abordagem britanica” e considerada como 

aquela que compreende os desenvolvimentos da Geografia Social e das Artes e Humanidades. 

Este e justamente o contexto no qual se insere Denis Cosgrove, um ge6grafo que se desloca 

para a geografia americana em sua forma9ao e retorna ao ambiente intelectual britanico 

marcado pela Geografia Social.

Esse verbete de Gregory et al. (2009) e marcado por distin9oes de escola nacional, perdendo, 

pois, um pouco de sua complexidade ao tratar da geografia cultural contemporanea, ja que tal
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momento foi caracterizado pela mescla de autores, teorias e metodos. No mesmo caminho que 

o Dicionario de Geografia Humana (GREGORY et al., 2009), o prefacio do Dicionario de 

Conceitos-Chave da Geografia Cultural (SIBLEY et al., 2005) e categ6rico ao atestar as 

dificuldades de circunscrever a diversidade da geografia cultural em dominios muito restritos. 

Apesar da denomina9ao “geografia cultural”, os autores enfatizam que as fronteiras 

disciplinares do subcampo sao demasiadamente fluidas e nao se reduzem ao aporte te6rico- 

metodol6gico da ciencia geografica.

Sibley et al. (2005) citam Denis Cosgrove, em conjunto com Peter Jackson e Stephen Daniels, 

como ge6grafos centrais no processo de revigoramento da geografia cultural do inicio dos 

anos 1980, que se organizou numa abordagem marcadamente critica, segundo a qual as 

espacialidades e as culturas sao lidas sob um prisma politico. Essa interpreta9ao parece um 

contrassenso, ja que, dez anos antes, Don Mitchell (1995; 1996; 2000) citava os mesmos 

autores para denunciar a fragilidade critico-politica da ideia de cultura da geografia cultural 

que se apresentava. Desde os anos 1990, Mitchell (1996) trava uma empreitada para a 

dissemina9ao de sua ideia de cultura como ideologia.

Ao longo dos anos 1990 e inicio dos anos 2000, perspectivas p6s-coloniais, p6s-estruturais, 

desconstrucionistas, feministas e marxistas aparecem no que e geralmente chamado de 

geografia cultural nos livros e compendios. Visto de sobrevoo, o movimento responsavel pela 

ascensao da geografia cultural no final dos anos 1970 parece distinto dessas demais 

perspectivas taxadas atualmente de geografia cultural. Denis Cosgrove, geralmente 

acompanhado por Peter Jackson, Stephen Daniels e James Duncan, e citado com destaque na 

critica as abordagens da ciencia espacial quantitativa das decadas de 1950 e 1960. Sua 

presen9a na hist6ria e desenvolvimento das demais perspectivas, mesmo nas p6s-coloniais, 

nao e frequente.

Se a geografia cultural e compreendida como uma maneira de captar a conexao entre ideias e 

imagina9ao do mundo material (SIBLEY et al., 2005), sua distin9ao e mais metodol6gica 

diante de objetos e temas de pesquisa ja conhecidos do que qualquer outra coisa. Por mais que 

uma nova visada aos objetos classicos de pesquisa tambem promova a compreensao de novos 

objetos para a pesquisa, a geografia cultural corresponderia mais a uma nova abordagem do 

que propriamente um novo objeto de estudo (CLAVAL, 1997; 1999). Ao menos nessa 

concep9ao, compartilhada por Paul Claval (1997; 1999), a abordagem geografica de Denis
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Cosgrove amplia o escopo da perspectiva cultural e, assim redefine novas possibilidades de 

pesquisa.

A coletanea de Blunt et al. (2003) e um importante referencial no delineamento metodol6gico 

da geografia cultural, pois, como destacam os autores no capitulo que introduz o livro, ela se 

distingue por ser uma composi9ao nova de metodos, fontes e temas especificos. Nesse ponto, 

Tim Bunnell (2013) parece contribuir abertamente, ja que, ao discutir a negligencia da 

paisagem urbana na perspectiva saueriana da geografia cultural, o autor insere a new cultural 

geography como um momento de renascimento da abordagem cultural na decada de 1980. O 

intercambio entre pesquisadores da America do Norte e da Europa, incluindo Denis Cosgrove, 

teria criado um movimento de oposi9ao a chamada geografia cultural tradicional 

(COSGROVE & JACKSON, 2003; DUNCAN, 1990; PRICE & LEWIS, 1993).

Nos anos 1990, alguns passaram a assumir a geografia cultural como heterotopia (DUNCAN, 

2000), um espa9o academico de camadas de significa9ao muito diversas e sem necessidade de 

uma imagem hegemonica para caracteriza-la. Ainda assim, alguns autores, como Oakes e 

Price (2008), empregaram esfor9os coerentes para organizar a constitui9ao da geografia 

cultural como um movimento com uma hist6ria nao-teleol6gica. Tal genealogia transatlantica 

(OAKES & PRICE, 2008) da geografia cultural e marcada por continuidades e 

descontinuidades, sendo Denis Cosgrove evocado para constituir partes de sua hist6ria e nao 

de outras.

Denis Cosgrove, em geral, e bastante lembrado por seu posicionamento no momento de 

critica da concep9ao de cultura supraorganica da geografia cultural de Berkeley (DUNCAN et 

al., 2004). Os ge6grafos culturais, calcados em uma perspectiva materialista, propuseram 

novos caminhos e procedimentos de pesquisa da paisagem, alem de refrearem os impulsos 

economicistas de abordagens estruturalistas da geografia (COSGROVE, 1978; COSGROVE, 

1979). No Brasil, Roberto Lobato Correa (2012; 2015) posiciona Denis Cosgrove como uma 

figura central da geografia cultural renovada, que se distingue da geografia cultural de 

Berkeley nos seguintes aspectos: i) a concep9ao de cultura nao e supraorganica (em que a 

cultura e uma entidade que paira sobre os individuos e tem poder causativo); ela e um 

contexto, uma constru9ao social constantemente reelaborada pelos grupos sociais; ii) a 

diversidade metodol6gica, te6rica e tematica e ampliada na geografia cultural renovada; iii) 

alem de analisar a estrutura, organiza9ao e constitui9ao fisica, a nova geografia cultural abarca
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a dimensao dos significados e as suas distintas interpreta9oes; iv) uma nitida dimensao 

politica constitui o cerne da nova geografia cultural, incluindo a leitura de paisagens 

dominantes e alternativas elaboradas por Denis Cosgrove (1989) com base em Raymond 

Willliams (1921-1988).

Outra constante das descri9oes da geografia cultural e a multiplicidade de formas de fazer 

pesquisa (BLUNT et al., 2003; SIBLEY et al., 2005; GREGORY et al., 2009). Tal variedade 

e proporcionada, sobretudo, pelo transbordamento de fronteiras disciplinares e ado9ao de 

metodos de campos variados dos estudos culturais. Como sera, entao, a vida de um dos 

ge6grafos marcados por participar ativamente desse momento da geografia cultural 

angl6fona?

Aquela altura da pesquisa, objetivavamos tra9ar as varia9oes te6ricas e tematicas da pesquisa 

de Denis Cosgrove em paralelo com a rede institucional e colaborativa do autor em cada 

momento de sua carreira. Partia-se do pressuposto de que cada modifica9ao te6rica, tematica 

ou metodol6gica do autor era fruto, necessariamente, de uma mudan9a na rede de 

colabora9oes e institui9oes nas quais o cientista estava envolvido. A metodologia deste 

projeto consistia em um tripe: i) geografia hist6rica da ciencia; ii) time-geography 

desenvolvida na Lund University; iii) abordagem contextual elaborada por Vincent Berdoulay 

(1981).

Da geografia hist6rica da ciencia, em conexao com os Science Studies, percebia-se a 

necessidade de analisar os processos que dao forma a ciencia, um empreendimento localizado, 

e nao apenas de seus produtos finais, como artigos, livros e outras publica9oes. Com 

referenda a esse aporte, justificariamos que nada e mais representativo do processo produtivo 

da ciencia do que a vida do cientista, sua trajet6ria biografica. Sobre a time-geography, 

incorporava-se o mapeamento dos deslocamentos fisicos do individuo, os pontos de encontro 

com objetos humanos e nao-humanos e a participa9ao em dominios institucionalmente 

definidos. Como uma perspectiva macro, a abordagem contextual indicava a necessidade de 

reconhecimento das ideias em circula9ao na sociedade em determinado momento e nos 

grupos sociol6gicos de afinidades, uma associa9ao entre individuos em um campo de debate 

te6rico-metodol6gico mais ou menos explicito.

Seguindo esse caminho, percebiamos que o foco da pesquisa havia se tornado, mais uma vez, 

a hist6ria de ideias e nao a escrita das ideias de uma vida. As fontes biograficas, por sua vez,
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novamente foram subsumidas pela complexidade dos debates te6ricos da ciencia geografica. 

Nesse aspecto, o texto Lives lived and lives told: biographies o f geography’s quantitative 

revolution, de Trevor Barnes (2001), foi tao inspirador quanto o ensaio de Correa (2015), 

pois, alem de mencionar a relevancia das informa9oes biograficas para a pesquisa, tambem 

examina um momento da hist6ria da geografia quantitativa baseado em abordagens 

biograficas e sociol6gicas. Por mais que essa investiga9ao de Barnes (2001) seja 

predominantemente sociol6gica, com destaque para o papel do intelectual frances Bruno 

Latour (1947-presente) nos Science Studies, o autor ainda busca ligar as trajet6rias individuais 

aos contextos sociais e culturais do momento.

Barnes (2001) entrevistou um conjunto de ge6grafos, considerados pioneiros da revolu9ao 

quantitativa da geografia nos anos 1950 e 1960, para justificar que numeros, calculos e 

tecnicas sao infundidos de significado por estarem socialmente integrados como 

consequencias da vida e de situa9oes particulares. Um dos objetivos de Barnes (2001) 

corresponde a compara9ao entre “vidas vividas” e “vidas contadas”. As primeiras 

caracterizam-se pelos registros publicos da vida dos entrevistados, que sao veiculados em 

peri6dicos, livros, relat6rios, obituarios e outros generos da escrita cientifica. As vidas 

contadas, por seu turno, sao compostas pelas idiossincrasias das vidas relatadas nas 

entrevistas, ou seja, a riqueza das trajet6rias biograficas que nao se constituem apenas de 

acertos e regularidades.

Mantemos o argumento da centralidade de Denis Cosgrove nessas narrativas sobre a hist6ria 

da geografia cultural como uma das justificativas para chegar ao autor. No entanto, a ideia 

decorrente dessa centralidade envolvia o questionamento da existencia de algum ponto em sua 

trajet6ria intelectual que justificasse seu papel na abordagem cultural. Quando do contato com 

as multiplas formas de narrativas de vida dedicadas a Denis Cosgrove, percebemos que a 

complexidade de um texto sobre a vida e muito maior que a simples apresenta9ao de uma vida 

que, de fato, foi vivida de determinada forma. Como escreveu o ge6grafo hist6rico Alan 

Baker (1997), “os mortos nao respondem aos questionarios”, e estes textos sobre a vida se 

apresentaram antes como narrativas historiograficas do que como retratos exatos de uma vida 

vivida.

Em compara9ao a outros ge6grafos, percebeu-se um numero elevado de publica9oes com 

avalia9oes da trajet6ria de vida de Denis Cosgrove, principalmente de obituarios. Nem mesmo
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alguns ge6grafos do seculo XIX e XX que foram figuras-chave da institucionaliza9ao 

universitaria da disciplina e provocaram mudan9as significativas na ciencia geografica desde 

entao, alem de aparecerem em praticamente todas as representa9oes historiograficas da 

disciplina, possuiam tantas manifesta9oes publicas formais de pesar e reflexao sobre suas 

trajet6rias de vida. Nao que estejamos justificando sua importancia em virtude de uma massa 

documental mais ampla, mas, sem duvida, a quantidade somada de entrevistas, 

biobibliografias e obituarios despertou a aten9ao e pavimentou nosso deslocamento da hist6ria 

das ideias para a representa9ao das trajet6rias de vida na geografia. Tendo em vista esse 

deslocamento, cunhou-se a questao central da pesquisa: De que modo os elementos das 

narrativas historiograficas da vida de Denis Cosgrove dao tom a sua trajet6ria intelectual?

O objetivo geral da presente pesquisa, portanto, e compreender os componentes que 

organizam as narrativas de vida de Denis Cosgrove e as hist6rias de sua trajet6ria intelectual 

que resultam dessa composi9ao. De modo a atender a esse constantemente remodelado 

objetivo da pesquisa, fez-se necessario subdividi-lo em objetivos especificos: i) caracterizar a 

incorpora9ao da biografia na historiografia das ciencias em geral e na hist6ria da geografia em 

particular; ii) descrever o conteudo de narrativas de vida autobiograficas e biograficas sobre a 

trajet6ria de Denis Cosgrove; iii) discutir, diante do conteudo das narrativas de vida de Denis 

Cosgrove, possibilidades metodol6gicas de incorpora9ao das fontes biograficas na 

historiografia da geografia. Nos contornos nos quais a pesquisa se desenvolveu, mantivemos o 

interesse nas hist6rias e percursos intelectuais. Em contraste com o que se pretendia, porem, a 

preocupa9ao com a hist6ria das ideias se dissolveu na investiga9ao do modo como sao escritas 

essas trajet6rias de vida.

Tanto em Livingstone (2003) quanto em Ogborn e Withers (2010), a investiga9ao da ciencia 

na geografia pode seguir um ou mais dos seguintes eixos: i) explora9ao do carater localizado 

dos objetos e processos cientificos, alem do impacto destes locais na sua natureza material e 

simb6lica; ii) os padroes de circula9ao e tradu9ao do conhecimento entre lugares; iii) o 

posicionamento geografico dos leitores, cujo carater espacial contribui para definir formas de 

leitura. Na divisao de caminhos possiveis para a geografia hist6rica da ciencia desenhada por 

Livingstone (2003) e retrabalhada por Ogborn e Withers (2010) para a analise da geografia do 

livro, esta disserta9ao se enquadra no contexto de produ9ao das narrativas de vida. Nao ha 

nenhum comprometimento com a circula9ao ou recep9ao dos materiais textuais que tratam da
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vida de Denis Cosgrove, apenas com a organiza9ao das narrativas de vida e como diferentes 

hist6rias sao contadas com recurso a estrategias historiograficas distintas.

A presente disserta9ao nao se propoe a ser um guia univoco para a narra9ao da trajet6ria de 

Denis Cosgrove. Ela e, antes disso, outra narrativa da vida desse ge6grafo. Se, como sugerem 

os te6ricos da time-geography2, as pessoas inevitavelmente desenham trajet6rias fisicas no 

espa9o-tempo, esses deslocamentos podem ser interpretados a luz de diferentes prismas e 

bases documentais. Em suma, esta investiga9ao propoe um percurso por narrativas diversas, 

algumas vezes com foco no desenvolvimento de suas ideias, outras em sua trajet6ria 

academico-institucional. Enfim, os caminhos para a operacionaliza9ao da trajet6ria como 

no9ao investigativa sao multiplos e a variedade te6rico-metodol6gica e documental deste 

trabalho convida o leitor a viajar entre narrativas da vida e pelo conteudo academico dessa 

vida.

Sendo assim, o primeiro capitulo se ocupa em revisar o potencial e aplica9ao das abordagens 

biograficas na hist6ria das ciencias e na ciencia geografica. O principio basico e de que a 

historiografia disciplinar se apresenta a partir da sele9ao de elementos para figurar nas 

narrativas e, mesmo em biografias e autobiografias, nao ha tal hist6ria como um retrato fiel 

dos acontecimentos. Ap6s descritos outros principios da escrita historiografica da geografia, 

apresentaremos um panorama da hist6ria e abordagem recente da biografia na hist6ria das 

ciencias. Assim como na historiografia da geografia, a biografia na hist6ria das ciencias busca 

se firmar como uma abordagem nao-mimetica da trajet6ria de vida. A biografia e considerada 

uma composi9ao factual e literaria, um genero que se equilibra entre disponibilidade, sele9ao 

e modo de organiza9ao de fontes para a escrita da narrativa de vida.

A se9ao subsequente do primeiro capitulo discorre sobre tendencias recentes da abordagem 

biografica na hist6ria da geografia. Parte-se de uma analise dos Progress Reports do peri6dico 

Progress in Human Geography, um importante termometro da produ9ao geografica 

angl6fona, para tra9ar uma tendencia crescente da biografia na hist6ria da geografia desde o 

inicio do seculo XXI. Em paralelo com essa ascensao da biografia como metodologia e fonte 

de pesquisa, alvorecem projetos editoriais de grande porte, como dicionarios biograficos e 

compendios biobibliograficos. O inicio do presente seculo e marcado, portanto, por um

2 Perspectiva te6rico-metodol6gica desenvolvida pelo ge6grafo sueco Torsten Hagerstrand e seus associados na 
Lund University nos anos 1970 e 1980 (THRIFT, 1977; PRED, 1979; TORNQVIST, 2004).
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conjunto de reflexoes sobre o uso da biografia na pesquisa e no ensino de hist6ria do 

pensamento geografico. Exemplifica-se essa amplia9ao do interesse geografico na biografia 

com o Oxford Dictionary o f National Biography, que possui verbetes sobre ge6grafos e 

escritos por ge6grafos, e o relativo furor causado pela publica9ao do compendio Key Thinkers 

on Space and Place (HUBBARD et al., 2004).

Como constatado em parte da literatura recente sobre a biografia na hist6ria da geografia, 

poucas referencias sao feitas as abordagens da time-geography e da criatividade 

desenvolvidas em parte na Lund University. Apesar de a time-geography enfatizar a 

centralidade dos deslocamentos fisicos, cruzamentos de trajet6rias e dominios institucionais, 

seus insights pavimentam o caminho do surgimento das abordagens da criatividade no ambito 

da chamada geografia humanista de Anne Buttimer. A pr6pria trajet6ria intelectual da 

ge6grafa irlandesa Anne Buttimer sugere a conexao intelectual entre a ideia das rotinas 

tempo-espaciais da time-geography e a vida cotidiana dos cientistas, perspectiva de pesquisa 

que se refor9a com um projeto de entrevistas autobiograficas denominado Dialogue Project.

A segunda parte foi dedicada a descri9ao e analise de elementos estruturantes das narrativas 

de vida de Denis Cosgrove. Tendo como referenda o papel do bi6grafo como organizador da 

narrativa e as formas de representa9ao do biografado na disciplina, optou-se por vincular a 

estrutura das narrativas e de suas imagens resultantes com os subgeneros biograficos 

identificados. Entre tais subgeneros, e com disponibilidade documental no caso de Denis 

Cosgrove, abordamos as entrevistas autobiograficas, os obituarios e as biobiliografias. Para 

ilustrar a no9ao de trajet6ria de vida -  sem que, para isso, o material seja explicitamente 

biografico -, desenvolveremos ainda a ideia de como o livro-compendio pode representar um 

modo de contar hist6rias. O livro analisado e Geography and Vision (2008) e, assim como nos 

projetos editoriais biograficos supracitados, a premissa e que a sele9ao de materiais culmina 

na cria9ao da representa9ao de uma hist6ria.
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CAPITULO 1 - TRAJETORIAS DE VIDA: APORTE TEORICO-METODOLOGICO 

PARA A HISTORIA DA GEOGRAFIA

No ambito da geografia franc6fona e angl6fona, desta ultima especialmente a partir de 

intelectuais lotados institucionalmente no Reino Unido, e uma trivialidade requisitar a 

geografia um papel na analise do conhecimento cientifico. As reflexoes sobre uma spatial 

turn na sociologia e hist6ria das ciencias sao mencionadas em diversos estudos que se 

dedicam, direta ou indiretamente, ao desejo de construir uma narrativa da erup9ao das 

considera9oes a geografia, ao lugar e ao espa9o nas analises do desenvolvimento cientifico.

Alicer9ados teoricamente em Livingstone (2003), optamos por supor que a no9ao de uma 

geografia da ciencia tem o potencial de ser tao intuitiva como campo de investiga9ao quanto a 

de uma hist6ria ou sociologia cientificas. Tal op9ao fara parte do argumento central que 

estrutura esta se9ao -  o de que ha uma necessidade de ir adiante no exame da trama espacial 

implicada na produ9ao, difusao e recep9ao do conhecimento cientifico -  e sera explorada com 

o zelo que merece nas paginas que seguem.

Desde meados do seculo XX, segundo nos informa a perspectiva de David Livingstone 

(1979), os historiadores do pensamento geografico nao costumam se preocupar com os 

atributos metodol6gicos que sao constituintes de analises historicamente sensiveis; tal lacuna 

parece ter sido suprida, em alguma medida, pelos ge6grafos que se dedicam a investiga9ao do 

desenvolvimento das praticas geograficas e da disciplina cientifica, incluindo o pr6prio 

ge6grafo britanico David Livingstone (1953-presente) e sua investiga9ao sobre a teoria 

darwinista e as rela9oes entre ciencia e religiao no Reino Unido.

Esse artigo de Livingstone (1979) mencionado nas linhas acima, intitulado Some 

methodological problems in the history o f geographical thought, consegue ser, a um s6 

tempo, uma agenda de pesquisa e um guia te6rico-metodol6gico esquematico para aqueles 

que se aventuram na investiga9ao de temas atinentes ao pensamento geografico, disciplinar ou 

nao. A heran9a intelectual da geografia e seus problemas herdados (LIVINGSTONE, 1979) 

nao se restringem a uma tradi9ao essencialista da geografia, mas do pensamento geografico 

em uma articula9ao com a cultura intelectual de um momento e lugar especificos.

Por mais que optemos por considerar a geografia da ciencia, ou geografia do conhecimento 

cientifico, nao ha como desconsiderar que o ato de constru9ao de narrativas sobre o
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desenvolvimento cientifico e comum as mais diversas disciplinas -  hist6ria, antropologia, 

sociologia -  e esta vinculado ao carater cientifico da investiga9ao: a l6gica e argumenta9ao 

que sustentam a analise. Cabe, com brevidade, destacar principios asseverados por 

Livingstone (1979) que ainda sao pertinentes ao processo de constru9ao da presente pesquisa, 

por mais que nesse artigo o autor ainda nao estivesse preocupado com a espacialidade do 

conhecimento cientifico.

O levantamento nao e exaustivo e, ademais, alguns dos principios metodol6gicos enunciados 

pelo referido autor sao fundamentais ao ordenamento do texto e a analise dos dados. A 

despeito de o autor ter postulado as possibilidades de investiga9ao em duas grandes areas (o 

material intelectual geral por um lado e, por outro, o estudo de temas especificos com enfase 

em estudiosos e periodos particulares), nao cabem comentarios pormenorizados. Sobre esse 

ponto, apenas e importante ressaltar que os caminhos investigativos de analise do 

conhecimento cientifico sao multiplos e que a narrativa resultante da pesquisa esta 

diretamente implicada na existencia de fontes primarias e secundarias, na constitui9ao dos 

procedimentos de operacionaliza9ao e na formata9ao da questao. Uma pesquisa sobre a 

ciencia nao busca a totalidade, visto que, se o fizer, corre-se o risco de resultar em uma leitura 

presentista e teleol6gica, tao criticada na hist6ria das ideias; o que se busca e um arranjo 

coerente das fontes te6ricas, dos dados e dos pressupostos metodol6gicos. Concluidos os 

parenteses, seguem-se os principais pontos e uma breve descri9ao dos principios te6rico- 

metodol6gicos descritos por Livingstone (1979) que servem a esta pesquisa.

A historiografia e uma forma de sele9ao e, indubitavelmente, as referencias do pesquisador 

afetam diretamente os aspectos privilegiados e negligenciados por uma pesquisa. Isso 

significa, pelo menos, duas consequencias no desenvolvimento da investiga9ao: em primeiro 

lugar, que esse pesquisador hipotetico nao tem acesso aos fatos; e, em segundo lugar, dos 

fatos que estao em sua posse, apenas uma fra9ao sera selecionada e se transformara em dado 

diante das questoes endere9adas ao conjunto de informa9oes organizadas. Livingstone (1979) 

destaca claramente, do conjunto de seu texto, a prerrogativa de que os fatos nao falam por si e 

que toda a reconstru9ao narrativa e permeada pelo julgamento de valor dos dados e 

informa9oes relevantes ou irrelevantes que a eles se associam. Tais aspectos sao centrais 

tambem para a discussao da biografia na hist6ria das ideias, que sera abordada no decorrer do 

presente capitulo, mas que dispensa maior profundidade nessa altura do debate; quando de seu 

surgimento, o leitor ja estara atento.
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E preciso selecionar os materiais para a pesquisa, justifica-los e, simultaneamente, interpreta- 

los. Ha muitas formas, das mais atentas ao conteudo cognitivo da ciencia aquelas 

historicamente contextuais, de articular sele9ao, justifica9ao e interpreta9ao dos dados da 

pesquisa. No entanto, Livingstone (1979) ja demonstrava a insatisfa9ao com esse precipicio 

existente entre os polos do espectro cognitivo-hist6rico, internalista-externalista, ou qualquer 

outra denomina9ao para essa dualidade na hist6ria das ideias; tal incomodo chega a aparecer 

em outras obras (BERDOULAY, 1981; LIVINGSTONE, 1992) e parece ser uma parte 

significativa da estrutura sobre a qual se assenta o papel da espacialidade na constru9ao do 

conhecimento cientifico. Nesse caso, a analise da ciencia, segundo os parametros de qualquer 

ciencia, dificilmente pode requerer o papel de um compilador cronol6gico intelectual.

Nas referencias em que Livingstone (1979) se baseia, um pressuposto e considerado central a 

hist6ria do pensamento: a analise das imbrica9oes entre textos selecionados de estudiosos 

particulares e o contexto dos escritos. O estudo de textos, em si, pode render indicios de 

questoes, mas o processo analitico do historiador, pelo menos segundo a perspectiva do autor 

supracitado, envolve texto e contexto. Debates semelhantes entre a sociologia da ciencia e as 

ja tradicionais disciplinas de hist6ria e filosofia da ciencia eram correntes no seculo XX, ainda 

que o autor nao fa9a referenda direta a tais querelas.

O autor segue a defini9ao dos principios metodol6gicos e os divide em dois eixos de estudos 

especificos de hist6ria do pensamento: textos especificos ou estudiosos particulares 

[expectativa, idealiza9ao, harmoniza9ao, sistematiza9ao] e o contexto dos escritos [reflexivo, 

causa9ao, orienta9ao]. Nao se objetiva aqui um esgotamento descritivo de cada ponto, 

tampouco a assun9ao de todos na constru9ao deste trabalho, embora alguns deles mere9am 

aten9ao em cada narrativa que escrevemos ao olhar para tras no desenvolvimento da ciencia. 

Talvez seja tarefa para outro momento ou outro autor discorrer sobre cada um desses 

pressupostos. Nosso objetivo e caracterizar como as categorias associadas ao 

desenvolvimento da hist6ria do pensamento geografico participam da constru9ao de uma 

geografia da ciencia, mas nao a esgotam em si.

Parte-se, entao, para uma breve descri9ao das expressoes utilizadas por Livingstone (1979) na 

indica9ao de procedimentos de pesquisa da hist6ria do pensamento a partir de materiais 

textuais de autores particulares. O primeiro e a expectativa, que significa que o pesquisador 

que constr6i a narrativa sempre pode antecipar o que espera de um texto analisado, ou seja, o
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rastro intelectual hist6rico acaba reconstruido como um quadro antecipado de momentos ja 

conhecidos.

Em segundo lugar esta a idealizagao, aspecto no qual as abordagens e conceitos 

historicamente transcorrentes refletem a busca isolada de certas ideias e resultam na tentativa 

ideal de definir precursores; na maioria das vezes, as ideias privilegiadas pelo historiador do 

pensamento em sua busca pelas raizes intelectuais podem ter sido perifericas a preocupa9ao 

central do autor analisado. Assim, avaliar a contribui9ao de textos passados em debates 

conceituais correntes pode ser historicamente equivocado.

Coloca-se como questao, no entanto, a necessidade de definir criterios de analise de debates 

te6ricos como ferramenta de analise do conhecimento cientifico. A harmonizagao e mais um 

ponto a considerar. Afinal, em busca da tentativa de reiterar a coerencia dada a um autor ou 

conjunto de textos, dispende-se demasiada energia ao tentar remodelar as contradi9oes dos 

escritos, principalmente quando se supoe a existencia de unidades paradigmaticas para a 

geografia e para os ge6grafos.

Em qualquer esfor9o de organiza9ao do pensamento geografico, nem todos os temas seguem 

uma unidade de coerencia e, indo ainda mais longe, as pr6prias contradi9oes podem se 

constituir como dados fundamentais da pesquisa. Em conjunto com a harmoniza9ao, achou-se 

coerente enquadrar a sistematizagao, que e a constru9ao de um sistema unificado sobre um 

tema a partir de fundamentos dispersos de sua obra.

Sobre isso, Livingstone (1979) cita a discussao acerca do legado do ge6grafo estadunidense 

Carl Sauer (1889-1975) como representativa do encurtamento do desenvolvimento hist6rico 

do pensamento cientifico em prol da apresenta9ao de um pensamento sistematico. Nossa 

argumenta9ao encontra um breve ruido no aspecto da sistematiza9ao. Ainda que coadunemos 

com o autor no ponto de que a analise nao se estrutura a partir de aleatoriedades, considera-se 

fundamental que a estrutura9ao te6rico-metodol6gica forne9a um sistema de pensamento -  

por mais que, obviamente, nao seja um sistema linear em termos de desenvolvimento da 

trajet6ria do autor no espa9o e no tempo.

O segundo grande eixo, o do contexto dos textos, conta com tres questoes. A primeira e o 

carater reflexivo da analise, que representa a compreensao de que o trabalho de qualquer 

pesquisador pode endossar ou rejeitar opinioes atuais e apresentar novas formas de conceber
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antigos problemas. Continuamente, tem-se a causagao, expressao que caracteriza as 

associa9oes entre o corpo te6rico de autores e grupos de pesquisadores; a avali9ao da 

proximidade da doutrina de distintos sujeitos e fundamental para estabelecer uma “narrativa 

das influencias” que seja coerente. Em outros termos, uma questao emerge desse ponto: quais 

as possibilidades de encontro, fisico ou literario, entre intelectuais que postulam aspectos 

te6rico-conceituais pr6ximos?

Na ultima dimensao do segundo eixo, denominada orientagao, ganha importancia o contexto 

de trabalho do autor analisado como procedimento de percep9ao das dire9oes em que se 

orientavam os significados, ideias e tecnicas da sociedade. Uma questao e central: O que um 

autor teve a inten9ao de comunicar, por escrito, para um determinado publico em um 

momento especifico? Esse rastreamento s6 e possivel se se souber, alem dos metodos 

disponiveis para o escritor, analisar um conjunto de valores academicos em que o objeto de 

analise estava imerso. Por vezes, a orienta9ao das ideias de um estudioso pode ser percebida 

nos momentos de avalia9ao do pensamento de outros; logo, a estrutura9ao do argumento e de 

fundamental importancia nos debates e no genero literario da resenha cientifica.

Segundo Livingstone (1979), o mecanismo para investiga9ao de alguns ge6grafos pode residir 

na consciencia de que eles iniciam, mantem ou terminam uma tradi9ao de pesquisa com foco 

em questoes especificas; essa indica9ao do autor pode ter seu potencial mais bem aproveitado 

se considerarmos os debates de delimita9ao da disciplina em que um estudioso se envolveu 

diretamente. Tal recomenda9ao e claramente respeitada nesta disserta9ao, pois os debates se 

constituem como indfcios daquilo que Berdoulay (1981; 1998; 2003) chamou de “tirculos de 

afinidades”. A reconstru9&o do pensamento geografico requer o estudo dos textos e a maneira 

como o contexto de comunica9ao de ideias esta estruturado e tem sua estrutura modificada a 

partir destes textos.

A ideia de contexto esta sendo empregada no sentido de uma trama. Como sugere Gomes 

(1998), a partir da constata9ao de que a hist6ria da geografia esta repleta de lutas 

metodol6gicas em busca da legitimidade e da verdadeira versao do conhecimento geografico, 

e preciso ver o movimento da ciencia geografica como uma trama repleta de circunstancias. 

Esta trama e um conjunto de elementos, como institui9oes, projetos sociais, alian9as, 

prestigio, que movem nossos personagens investigados. Os autores, ge6grafos ou nao, se 

movem segundo as circunstancias contingenciadas pelos ambientes e momentos diferenciados
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em que estao e sua mobilidade, muito alem do plano do deslocamento fisico, pode ser 

investigada nos termos de espa9os imaginados e representados. As controversias entre 

escolas, grupos, autores e abordagens, dotados de estrategias historiograficas de anuncio do 

novo para a geografia, ressaltam a exclusividade de uma via ao mesmo tempo em que as 

raizes sao taxadas de conservadoras e defasadas diante das caracteristicas complexas que 

caracterizam o presente, aspectos que Gomes (1996) ja ressaltara em sua obra Geografia e 

Modernidade.

Gomes (1998) pondera que a cultura cientifica, te6rica ou politica, esta sintetizada na rela9ao 

entre ambiente e momento; a ciencia, portanto, e continuidade e descontinuidade das 

circunstancias de tal ambiente e momento em que e gestada. Pensar o contexto e identificar e 

analisar como os “atores-autores” (GOMES, 1998) de nosso interesse investigativo escrevem 

uma narrativa e, para isso, e preciso se aventurar a pensar estes personagens tambem como 

produtores de contexto, nao apenas movidos por uma externalidade.

Se, como sugere Gomes (1997), os ge6grafos sao movidos pela investiga9ao e desejo de 

ordenamento do mundo, sendo a contempla9ao da diversidade a constitui9ao de sua paixao 

(GOMES, 1998), julgamos que o movimento da ciencia somente pode ser analisado a partir de 

uma trama de elementos em conjunto. Em um capitulo de livro, intitulado O deslocamento 

geografico dos conhecimentos e de seus interpretes -  os exemplos de Pierre Monbeig e Roger 

Bastide, Gomes (2006) ilustra, com um caso especifico, a maneira como campo material e 

epistemol6gico fazem parte de uma composi9ao no movimento da ciencia em dire9ao a novas 

questoes, abordagens, conceitos e tematicas. Retomaremos esse artigo quando nos detivermos 

mais especificamente no deslocamento dos conhecimentos.

1.1 A abordagem biografica na historia das ciencias

Em seu artigo In defence o f biography: the use o f biography in the history o f science, Thomas 

L. Hankins (1979) descreve as exigencias que tornam o bi6grafo mais que um mero narrador 

da vida de uma personalidade -  assim como, em compara9ao, ao ge6grafo nao caberia apenas 

a tarefa de desenhar mapas. Esse artigo de Thomas Hankins, professor emerito da University 

o f Washington e aposentado na mesma institui9ao desde 2000, e uma incontornavel leitura 

para aqueles que, como n6s (Jo NYE, 2006; TERRALL, 2006; BANNER, 2009; Jo NYE, 

2015; KRAGH, 2015), pretendem discutir o sentido da biografia na historiografia da ciencia. 

A biografia, segundo Mary Jo Nye (2006), e uma das categorias mais populares de livros no



32

Reino Unido e uma das grandes possiblidades de amplia9ao da audiencia das pesquisas 

historiograficas.

Trevor Barnes (2001) e um dos ge6grafos que discute as contribui9oes de Hankins (1979) ao 

incorporar fontes documentais biograficas as suas analises da hist6ria da geografia 

quantitativa. Vale mencionar, ainda, que Barnes (2001) e uma referenda exemplar da 

incorpora9ao de tecnicas biograficas ao corpus te6rico-conceitual da actor-network theory. O 

objetivo dessa se9ao, com isso, e apresentar algumas tendencias gerais da biografia na 

historiografia da ciencia e situar esta pesquisa no contexto disciplinar mais amplo. O texto de 

Hankins (1979) sera a referenda primaria, mas classifica9oes da biografia e contribui9oes da 

abordagem biografica a partir de sua conexao com a hist6ria e a sociologia serao comentadas 

com base em Jo Nye (2006; 2015), Terrall (2006), Banner (2009) e Kragh (2015).

Hankins (1979) desenvolve sua argumenta9ao inicial sobre a biografia na hist6ria da ciencia 

em torno de tres termos, todos retirados da defini9ao do Oxford English Dictionary : hist6ria, 

individuo e literatura. A biografia, segundo essa defini9ao, seria um ramo da literatura com o 

objetivo de contar a hist6ria de vida de individuos. Segundo o autor, e surpreendente que a 

defini9ao contenha a expressao “historia”, uma vez que ja nos acostumamos a colocar a 

biografia como um comp6sito da personalidade individual e nao de eventos hist6ricos. Essa 

ideia da biografia como hist6ria de um individuo e cada vez mais tensionada na literatura 

contemporanea da historiografia cientifica (Jo NYE, 2006; Jo NYE, 2015); voltaremos a tal 

tematica adiante. Thomas Hankins (1979) parece ser a sintese de toda uma tendencia da 

historiografia da decada de 1960, esbo9ada na teoria do conhecimento de Michael Polanyi 

(1958), de adotar a biografia na escrita da hist6ria da ciencia.

Uma tradi9ao da escrita biografica, talvez oriunda do seculo XVIII, a coloca em contraposi9ao 

a escrita da hist6ria, pois a personalidade do individuo biografado e o pr6prio objetivo da 

biografia. O bi6grafo hist6rico, em contraste com o bi6grafo literario, busca compreender os 

eventos e ideias coetaneas a partir do prisma da personalidade individual (HANKINS, 1979; 

TERRALL, 2006). A reconstru9ao de ideias, percep9oes e eventos e o dilema em que se 

coloca o bi6grafo hist6rico; tal projeto deve partir da evidencia primaria e evitar a aplica9ao 

de narrativas precedentes aos objetos de pesquisa. A vida, no entanto, jamais sera 

restabelecida em sua totalidade e o que temos sao apenas, e isso nao e demerito algum,
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narrativas de vida. Cada narrativa se apresenta, assim, segundo estrategias historiograficas e 

literarias particulares, resultantes da tensao entre biografo e fonte documental.

Particularmente no ambito de individuos da ciencia, as narrativas historiograficas tendem a se 

concentrar entre dois polos teorico-metodologicos, a vida pessoal e a vida cientifica da figura 

biografada. Hankins (1979) ressalta a dificuldade de integrar estes dois aspectos em uma 

narrativa harmoniosa e, como resultado, as biografias resultantes tem pouco ou nenhum valor 

historico. Afinal, se as biografias se distanciam do curso mais amplo do contexto geral 

[politico-institutional, economico e social] do cientista e as historiografias se afastam da 

mente individual do cientista, retomam-se tra9os da tradi9ao da biografia hagiografica e 

acritica comum no seculo XIX (HANKINS, 1979). Para Hankins (1979), a biografia na 

historia da ciencia encontra seu lugar entre a ciencia e seu contexto cultural e intelectual, 

como tambem refor9a Terrall (2006). Conectar a historia da ciencia e a historia cultural, tendo 

como foco o individuo, e o objetivo de uma abordagem biografica.

O individuo consubstancia a conexao entre ideias cientificas, filosoficas, sociais e politicas 

em um unico conjunto, e uma biografia cientifica honesta tem muito a nos ensinar sobre o 

funcionamento da ciencia. As certezas e a generaliza9ao de influencias teoricas na obra de um 

autor podem ser colocadas em questao, bem como o caminho obvio tomado por algumas 

interpreta9oes historiograficas da geografia sobre um autor pode se mostrar incerto e falivel. 

Segundo Hankins (1979), o argumento biografico pode ser a ruina de universalidades 

historiograficas, como a perspectiva cronologica da influencia de um autor sobre outro e a 

abordagem generalista das correntes de pesquisa. A abordagem biografica, portanto, deve 

oferecer informa9ao e indicios para conectar os diversos aspectos da vida intelectual, pessoais 

ou tecnicos. E sob a egide da cisao entre aspectos pessoais e tecnicos da trajetoria de vida que 

reside a caracteristica central da biografia cientifica do seculo XIX.

Em meio a necessidade de organizar o material tecnico-cientifico, por vezes nos enveredamos 

a discutir cada tematica desenvolvida pelo individuo biografado. Essa tarefa, no entanto, nao 

sera a base deste trabalho. Ainda que tenhamos dedicado algum esfor9o para ordenar e tornar 

inteligiveis os desenvolvimentos cientificos de Denis Cosgrove, tudo isso faz parte de sua 

trajetoria como cientista e merece destaque. Tal principio e o primeiro elemento central da 

proposta de biografia cientifica de Hankins (1979), e que sera adotada nesta pesquisa: como 

as ideias se desenvolvem, como sao as tarefas do cientista e como ele as apresenta ao publico
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cientifico. O historiador da ciencia nao deve se furtar do desenvolvimento entrela9ado da 

personalidade do individuo com suas realiza9oes cientificas, uma vez que tais tematicas sao 

dimensoes integradas na vida do cientista.

O segundo elemento central da referida proposta de Hankins (1979) concerne a ausencia 

logica de medir o peso das influencias na trajetoria intelectual de um autor. Segundo o autor, 

um individuo e naturalmente interpelado pelos eventos de sua vida pessoal, pela escolha de 

interlocutores e correspondentes. Ainda assim, a soma do conjunto de influencias nao agrega 

nenhum carater explicativo as ideias cientificas. O biografo deveria, entao, reconstruir a 

composi9&o da trajetoria individual e integrar seus elementos em uma imagem coerente 

personificada em um individuo. Na atitude contraria, a da soma de influencias, os 

componentes assumem mais importancia que a composi9ao em si (HANKINS, 1979). Mas, se 

a composi9&o, ou a trama, como destacamos anteriormente, e a dimensao privilegiada, nao faz 

sentido algum descrever as publica9oes cientificas como um conjunto de influencias.

Em terceiro lugar, o elemento destacado por Hankins (1979) e a legibilidade literaria da 

biografia cientifica. Para garantir a legibilidade, alguns principios sao descritos pelo autor. A 

biografia deve ter como foco a vida do personagem central, ou seja, a inser9ao de trajetorias 

paralelas a do biografado so fazem sentido se estas forem estrategicas para ilustrar e animar a 

vida do protagonista da narrativa. Nao se deve dissociar a exposi9ao tecnico-cientifica da 

trajetoria da vida do sujeito biografado; afinal, estes dois eixos nao sao dicotomicos, apesar de 

assim terem sido frequentemente tratados na historia do biografismo. Segundo Hankins 

(1979), o aspecto mais importante da biografia de um cientista e a explica9ao do 

desenvolvimento cientifico e nao o desenvolvimento da personalidade.

Este talvez seja o maior distanciamento com o principio da proposta deste trabalho, pois, 

ainda que a biografia cientifica nao deva explicar o desenvolvimento da personalidade, 

consideramos que sua tarefa central e narrar a inextricavel rela9ao da persona com o trabalho 

cientifico. Como o proprio Hankins (1979, p. 11) afirma posteriormente, personalidade sem 

ciencia ou ciencia sem personalidade esvaziam o significado da abordagem biografica. A 

media9ao utilizada nesta disserta9ao para conectar a personalidade e o desenvolvimento 

cientifico sao os materiais e relatos da trajetoria de vida.

Para Hankins (1979), a biografia e inadequada para diversos estudos em historia da ciencia, 

incluindo aqueles sobre organiza9ao social e institucional da ciencia, alem do



35

desenvolvimento de um campo cientifico ao longo do tempo. A biografia poderia tocar os 

temas supracitados, mas jamais ser a base metodol6gica desses estudos. Ao analisar a 

geografia quantitativa a partir de relatos biograficos, Barnes (2001) parece corroborar tais 

ideias de Hankins (1979), ja que sua analise precisou ser complementada por conceitos 

oriundos da actor-network theory, principalmente aqueles desenvolvidos pelo estudioso da 

ciencia frances Bruno Latour (1947-presente). Depreende-se de Hankins (1979) que a 

biografia deve ser: integrada e nao seccionar dados tecnicos e pessoais do contexto social e de 

vida do individuo; organizada literariamente para captar esse processo de cria9ao da ciencia 

pelos individuos. Quase tres decadas depois de Hankins (1979), Jo Nye (2006) afirma que, 

apesar da variedade de generos da biografia cientifica, as mais satisfat6rias analises 

biograficas retratam a integra9ao entre as dimensoes morais e tecnicas da vida de um cientista.

Alem das preocupa9oes de Hankins (1979) sobre os modos de integrar vida pessoal e 

profissional em uma imagem literaria coerente na escrita da hist6ria da ciencia, Jo Nye (2006) 

sintetiza mais um conjunto de elementos a serem problematizados por esse genero na 

historiografia. Em primeiro lugar, em consonancia com Hankins (1979), o genero biografico 

nao e um inquerito apenas sobre o personagem central e o desenvolvimento de suas ideias, 

mas sobre os recursos culturais e a constru9ao social da ciencia (Jo NYE, 2006). Nesse 

aspecto, apesar de nao parecer inovar, Jo Nye (2006) sugere que o personagem principal das 

biografias cientificas nao precisam ser um individuo. Trabalhos cientificos, institui9oes, 

eventos hist6ricos e politicos tambem poderiam constituir o cerne de biografias cientificas.

Essa incorpora9ao de novos personagens, citados por Jo Nye (2006), a biografia cientifica 

seria a base de classifica9oes das estrategias e generos da reconstru9ao da vida biografica 

elaboradas pela autora em trabalhos posteriores (Jo NYE, 2015). Ate agora, sabendo da 

interse9ao entre hist6ria e literatura na biografia cientifica (HANKINS, 1979; Jo NYE, 2006; 

Jo NYE, 2015), a abordagem biografica pode ser descrita como um genero de escrita 

composto por dispositivos organizadores de uma narrativa de vida. Ao analisar uma serie de 

biografias, Mary Jo Nye (2015) organiza tres formas principais de biografia cientifica: vida de 

um cientista, vida cientifica e a vida da colabora9ao cientifica. Apesar de a biografia depender 

essencialmente da base documental disponivel e da sua composi9ao em uma narrativa pelo 

bi6grafo, as criticas a biografia cientifica residem no seu necessario vinculo com uma 

realidade indiscutivel, como os lugares pelos quais o sujeito passou.
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Sem o desejo de esgotar cada categoria ou descreve-las como blocos monoliticos e 

plenamente identificaveis, e importante deixar claro os criterios dessa classifica9ao proposta 

por Jo Nye (2015). A biografia da vida do cientista e composta de a9oes e valores que 

afetaram ou foram afetados significativamente pelos acontecimentos do contexto. Essa 

abordagem demanda um levantamento minucioso de eventos hist6ricos mais amplos que a 

experiencia do cientista; trata-se de uma investiga9ao na qual a vida do cientista e analisada 

como parte de uma cultura publica. Como segunda categoria, a biografia da vida cientifica 

corresponde as experiencias e teorias de um individuo que sao fundamentais para a 

compreensao da ciencia. O objetivo do bi6grafo e analisar a contribui9ao do sujeito 

biografado para o conhecimento cientifico ao oferecer, entre outros aspectos, uma narrativa de 

quais condi9oes possibilitaram a escolha do problema de pesquisa e de como os resultados 

foram obtidos e recebidos pelo publico cientifico.

Esta disserta9ao, nos termos da classifica9ao de Jo Nye (2015), e uma biografia da vida 

cientifica. Tratando-se de um percurso pela trajet6ria do autor, a biografia da vida cientifica se 

detem em uma base documental que possibilita o levantamento de dados sobre os lugares de 

manifesta9ao e debate da criatividade (BUTTIMER, 1993). Em ultimo lugar, a biografia da 

colabora9ao tem como cerne os individuos em grupos, com suas posi9oes na compreensao das 

vidas individuais e do empreendimento cientifico como um todo. Desde as abordagens de 

Fleck (1933 [2010]) Polanyi (1958) e Kuhn (1962) sobre a importancia do comportamento de 

grupos e coletivos de pesquisa na ciencia, a historiografia da ciencia se atem ao elemento da 

colabora9ao cientifica no processo investigativo.

Quais os membros eram interlocutores do personagem principal da biografia? Como eles 

trabalharam em colabora9ao? Qual a recep9ao do trabalho colaborativo? Apesar de muitos 

dos objetivos e metodos adotados aqui enfatizarem os processos cientificos a partir do dialogo 

critico e da colabora9ao interindividual, a sincronia da vida do individuo biografado com 

outras vidas nao sera al9ada ao objetivo central desta investiga9ao. Novamente, cabe ressaltar 

que nao ha uma vida em si, mas formas diversas de o pesquisador escrever e ordenar as 

trajet6rias de vida. A biografia poderia ser coletiva, o que nao e o caso deste trabalho, e a 

analise consistiria na compara9ao entre vidas de individuos ou na investiga9ao de muitas 

vidas segundo um tema central. Talvez a questao central da biografia coletiva seja o modo 

como determinadas vidas se entrela9am no espa9o-tempo. Para Kragh (2015), por exemplo, o 

cruzamento significativo da vida de dois ou mais cientistas pode demandar uma biografia
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coletiva, ja que as trajetorias cruzadas de alguns autores sao mais elucidativas do que 

separadas3.

Se as biografias sao consideradas modos de compreender nao somente individuos e os pontos 

de interse9ao destes com sua situa9ao historica (Jo NYE, 2015), por que nao poderiamos 

considera-las tambem a partir do ponto de vista geografico? Uma biografia deve considerar as 

decisoes do sujeito biografico e as repercussoes de tais escolhas nas circunstancias historicas e 

geograficas da situa9ao deste sujeito. A composi9ao dessas decisoes em uma narrativa, em um 

enredo, e mais uma escolha do biografo que qualquer outra coisa. As regras para o 

ordenamento da narrativa sao diversas, podendo ser estabelecidas em ordem sequencial, 

acontecimentos e atos importantes, alem de eventos com possibilidade documental de 

verifica9ao.

Antes de tudo, uma distin9ao e fundamental: a biografia se interpoe entre literatura e historia; 

na historia, ainda, pode ser desenvolvida como metodologia na historia da ciencia ou de 

qualquer outra especialidade. Banner (2009) e Kragh (2015) ajudam a fornecer um panorama 

da biografia como abordagem que se desenvolve na historia e, particularmente, na historia da 

ciencia. A interpreta9ao da historiadora Lois W. Banner (2009) sobre a biografia como uma 

forma de escrita da historia tem como base a emergencia de estudos de genero e minorias 

sexuais nos anos 1970 e 1980. Segundo essa interpreta9ao, a biografia foi uma ferramenta 

fundamental para a analise da identidade de sujeitos sub-representados nas historias de 

organiza9oes sociais e representa9oes culturais.

A biografia como abordagem para a historiografia, diante de sua deriva9ao das artes literarias 

e nao das ciencias sociais (BANNER, 2009), era encarada como uma ferramenta de analise 

limitada, uma historia inferior que se limitava ao desenvolvimento de uma personalidade 

individual. Segundo Banner (2009), a historia continha tres grandes pressupostos 

investigativos dos anos 1930 ate 1970: i) a analise de documentos e textos se sobrepunha aos 

autores; ii) a historiografia social e analise sobre estatisticas e grupos demograficos; iii) a 

tendencia desconstrucionista decreta a “morte do autor” e a autonomia do texto como entidade 

de analise. O marco para a modifica9ao na rela9ao entre historia e biografia, portanto, e

3 Vide Kern et al. (2014) para uma aplica9ao da metodologia da biografia coletiva na pesquisa geografica.
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situado por Banner (2009) a partir das modifica9oes teorico-metodologicas impulsionadas 

pelos pesquisadores pos-modernos, feministas e dos estudos etnico-raciais.

Sob a denomina9ao de “novos biografos”, os pesquisadores das tendencias biograficas dos 

anos 1990 enfatizam a natureza plural da personalidade individual, que e remodelada 

constantemente para criar uma imagem coerente do mesmo individuo em cada ambiente. 

Desde Hankins (1979), no entanto, a biografia nao se apresenta como uma narrativa da 

experiencia de vida descolada dos contextos historico e geografico. Essa genealogia de 

Banner (2009) parece simplificar a propria historia da abordagem biografica na historiografia 

e, apesar de a autora destacar que as abordagens dos anos 1990 enfatizam a reorganiza9ao da 

personalidade humana conforme a experiencia de vida acumulada, a Nova Biografia nao se 

caracteriza como simples ruptura com as velhas. Sua historia e mais complexa que a 

emergencia de estudos feministas na decada de 1970 e as perspectivas desconstrucionistas e 

pos-modernas do final dos anos 1980.

Uma metafora de Banner (2009) aproxima a historia de vida de um individuo da historia de 

uma cidade ou regiao como forma de compreensao dos fenomenos sociais e culturais 

rebatidos em outra escala. No caso da biografia, a historia de vida de um individuo funciona 

em intera9ao mutua com o contexto das historias cultural e social. A principal contribui9ao da 

Nova Biografia a analise aqui pretendida e o pressuposto de que a biografia e uma narrativa 

complexa, de uma vida em deslocamento no espa9o, no tempo e em areas de troca 

comunicativa variada. Agora, nao somente a na9ao e a cidade sao recortes para a analise da 

historia de uma vida, mas outras redes e conexoes podem ser depreendidas da propria 

trajetoria biografica do individuo.

Kragh (2015), ao escrever seu artigo para o livro Relocating the History o f Science -  Essays 

in Honor o f Kostas Gavroglu4 (ARABATZIS et al., 2015), parece reconhecer a classifica9ao 

tripartite de Jo Nye (2015) e se propoe a discutir apenas os estudos biograficos com o objetivo 

de compreender a vida do cientista tratado. Apesar de os ran9os literarios da biografia 

cientifica obscurecerem algumas virtudes historiograficas deste genero de investiga9ao e

4 Kostas Gravroglu (1947-presente) e um estudioso turco, com forma9ao academica em fisica teorica e 
matematica aplicada nos Estados Unidos da America e no Reino Unido, e professor de Historia da Ciencia do 
Department o f  History and Philosophy o f  Science at the University o f  Athens. Seus principais interesses de 
pesquisa envolvem a historia da fisico-quimica e da quimica quantica, alem da recep9ao de ideias e praticas 
cientificas na periferia europeia do seculo XVIII.
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escrita, dos anos 1970 em diante e claro o papel das dimensoes sociais e contextuais nas 

hist6rias de vida dos cientistas.

Segundo Kragh (2015), a biografia cientifica aparece durante a revolu9ao cientifica, 

correspondendo as primeiras investiga9oes em hist6ria da ciencia, e sua fun9ao variava entre 

prop6sitos politicos, sociais e didatico-cientificos. Na esteira do desenvolvimento da biografia 

cientifica, o autor ainda atenta para a importancia dos fil6sofos iluministas na enfase as 

dimensoes sociais e politicas no progresso cientifico, sem que para isso tivessem de relegar ao 

esquecimento as contribui9oes individuais de personalidades. Como genero, no entanto, a 

biografia cientifica somente se consolida no seculo XIX, na era vitoriana, e um dos exemplos 

paradigmaticos e o Dictionary o f National Biography, publicado de 1885 a 1901 e 

recentemente renomeado para Oxford Dictionary o f National Biography.

No inicio do seculo passado, continua Kragh (2015), parte substancial da historiografia 

cientifica era escrita no formato de biografias; ap6s a Segunda Guerra Mundial, e a 

consequente profissionaliza9ao dos postos de trabalho em Hist6ria da Ciencia, as biografias 

perderam for9a como abordagem de pesquisa. Desde entao, a pesquisa em hist6ria da ciencia 

se distanciou da biografia e tendeu a interpretar o desenvolvimento da ciencia em termos de 

fatores sociais e culturais do contexto hist6rico. O ambiente do trabalho cientifico, por vezes, 

era analisado para clarificar as determina9oes sociais e culturais responsaveis por molda-lo e o 

individuo era meramente espectador.

A biografia como parte da hist6ria da ciencia deve integrar fontes intelectuais, experiencias 

institucionais, forma9ao academica e elementos tecnicos no fluxo da narrativa historiografica 

da vida do individuo (HANKINS, 1979; TERRALL, 2006). No cerne da biografia cientifica 

esta a seguinte questao: Como o caminho do cientista foi moldado por experiencias previas 

com livros, ideias e contextos de criatividade? Na escrita biografica, a narrativa deve ser 

guiada por leitores, colaboradores, disputas de diversas naturezas e outras intera9oes que 

compoem a pratica cotidiana da ciencia (TERRALL, 2006, p. 313). Os pensamentos e as 

praticas cientificas sao localizados no tempo e no espa9o e a biografia e uma ferramenta 

fundamental para destaca-los na trajet6ria de uma vida. Nossa hip6tese e de que a 

historiografia se afasta da biografia a medida que as realiza9oes cientificas sao desaterradas 

dos lugares nos quais o conhecimento emerge (SHAPIN, 1985; LIVINGSTONE, 2003). 

Afinal, a vida cotidiana dos cientistas em sua pratica depende de uma serie de intera9oes no
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lugar, como os laboratorios de pesquisa da investiga9ao etnografica de Latour e Woolgar 

(1979), para se consubstanciar enquanto tal.

Como essa conexao da biografia com a historia cultural enfatizada por Hankins (1979) pode 

ser desenvolvida? Terrall (2006) oferece alguns indicios sobre como a biografia cientifica 

pode abarcar a dinamica cultural em seu favor e, em contraste com Jo Nye (2006; 2015), a 

autora parte da analise de biografias ficcionais, nao de biografias cientificas. A primeira 

advertencia e que uma biografia nao se distingue dos demais generos por seu carater 

mimetico; conforme destacado, a historia de vida e uma narrativa que reconstroi uma 

trajetoria a partir de vestigios materiais (TERRALL, 2006; BANNER, 2009) deixados ao 

longo do tempo. No presente, entao, jamais traremos de volta a vida experiencias de uma vida 

passada, ja que o acesso do biografo e limitado as fontes e seus procedimentos metodologicos.

O lugar da biografia na historia da ciencia coloca questoes sobre a associa9ao dos individuos 

com tendencias culturais, politicas e intelectuais maiores (TERRALL, 2006). Por mais que 

devamos considerar a tensao entre os individuos e o estudo mais amplo de aspectos 

institucionais, culturais, disciplinares e ideologicos, alem de muitas outras determina9oes 

possiveis do ambiente, deve-se tomar cuidado para interpretar a trajetoria de vida a partir dos 

vestigios documentais e nao somente de interpreta9oes ou narrativas previas sobre a 

associa9ao de um autor com seu contexto. Os vestigios documentais, sendo os deste trabalho 

basicamente as publica9oes, carregam uma historia dos significados da pratica cientifica de 

determinado lugar e periodo. Havera, no entanto, questoes que nao podem ser contempladas 

pelas fontes documentais que restaram e isso afetara o ordenamento da narrativa de vida.

Fonte documental e estrategias de organiza9ao da narrativa sao dois aspectos essenciais que 

devemos reter da historia das ciencias. Afinal, se a biografia se encontra na confluencia de 

termos complementares como individuo-contexto e literatura-historiografia, o biografo possui 

um papel fundamental ao moldar a reconstru9ao da vida do cientista. Este que vos escreve e 

tao localizado no tempo e no espa9o quanto aquele sobre o qual falaremos, assim como as 

fontes consideradas, as inclusoes e a exclusoes definem as narrativas de vida que poderao ser 

contadas do personagem desta historia. O caminho metodologico que seguimos e tao 

importante quanto a propria trajetoria desenhada por Denis Cosgrove ao se deslocar entre 

lugares na sua vida. Tentamos ir adiante ao analisar, alem da trajetoria fisica do autor, as
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proprias narrativas sobre sua vida, ou sobre o fim dela, que paradoxalmente tambem fazem 

parte da trajetoria intelectual do autor.

1.2 Uma abordagem biografica na historia da geografia

A biografia como abordagem teorico-metodologica na geografia nao e tao consolidada como 

na historia das ciencias. Ainda assim, sua presen9a na ciencia geografica pode ser resgatada 

na pesquisa desenvolvida pela geografa irlandesa Anne Buttimer (1938-presente) nos anos 

1970 e 1980 ate abordagens do seculo XXI sobre novas metodologias na historia da geografia 

e geografia historica. Parece-nos apropriado iniciar a descri9ao destas abordagens recentes 

com base em alguns artigos de lingua inglesa e Progress Reports do periodico britanico 

Progress in Human Geography e, a partir deles, apresentar uma retomada das contribui9oes 

de Anne Buttimer para a abordagem biografica na historia da geografia. A imagem inicial e 

de que essas perspectivas recentes da historia da geografia e da geografia historica nao se 

reportam a perspectiva inaugurada por Anne Buttimer.

Desde sua funda9ao, no ano de 1977, o periodico Progress in Human Geography possui uma 

se9ao dedicada a estas publica9oes denominadas Progress Reports (Relatorios de Progresso). 

Os relatorios de progresso do referido periodico se constituem a partir de artigos que tem 

como finalidade apresentar, de forma panoramica, uma sintese das mudan9as teorico- 

conceituais e metodologicas das especialidades e ramos da pesquisa geografica. Aqui, nos 

deteremos em um conjunto reduzido de relatorios sobre historia e filosofia da geografia e 

geografia historica, exclusivamente aqueles escritos por Withers (2005; 2006), Barnes (2008; 

2009; 2010), Powell (2012; 2015), Keighren (2016) e McGeachan (2016).

Antes da revisao dos relatorios de progresso, far-se-a uma analise das sugestoes de Audrey 

Kobayashi (KEIGHREN et al., 2012a) em um forum de debates sobre os desafios e as 

dire9oes possiveis para o ensino de historia do pensamento geografico. Intitulado Teaching 

the history o f geography: Current challenges and future directions, tal forum contem o estado 

da arte no ensino de historia da geografia e identifica, nesse levantamento, que a historiografia 

da disciplina tem como fun9ao atual criar identidades disciplinares, subdisciplinares e 

profissionais. Uma das possibilidades de revalorizar a historia da geografia no ensino em 

nivel de gradua9ao, segundo Kobayashi, e utilizar a abordagem biografica de individuos e 

pessoas para dar vida a historia.
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Como na hist6ria da ciencia, os ge6grafos atentos a historiografia de sua disciplina e ao 

ensino utilizam a abordagem biografica para caracterizar o desenvolvimento localizado, no 

tempo e no espa9o, das ideias que se associam a geografia. A disciplina nao e nada alem de 

pensamentos e a9oes que fundamentam sua realiza9ao e comunica9ao (KOBAYASHI, 2015); 

as praticas cotidianas de cientistas humanizam a ciencia e tornam o processo de constru9ao da 

disciplina mais do que os produtos em si, como artigos e livros que veiculam as ideias. Nao 

ha conhecimento geografico desatrelado das condi9oes epistemol6gicas e politico- 

institucionais de sua produ9ao, comunica9ao e circula9ao. Uma vez que a abordagem 

biografica se aproxima dos acontecimentos da vida cotidiana, ela acaba por se tornar a 

perspectiva conectiva das vidas individuais com o projeto cientifico coletivo em curso na 

disciplina em determinado lugar e periodo hist6rico.

A triade ideia-pratica institucional-contexto se constitui como base te6rico-metodol6gica da 

perspectiva desenvolvida por Kobayashi em seu relato de ensino da hist6ria da geografia. 

Alguns autores, principalmente na discussao sobre a fun9ao de canones disciplinares, chamam 

essa atitude de engajamento critico e intelectual (KEIGHREN et al., 2012; MADDRELL, 

2015), ou seja, um modo de comprometimento pedag6gico e historiografico com os textos 

classicos da disciplina que consiste em compreender como as praticas e ideias geograficas 

podem ser discutidas no contexto de espa9o e tempo da sua emergencia. Esse engajamento 

com textos de outros lugares e momentos, e a consequente preocupa9ao em localiza-los nas 

coordenadas de sua cria9ao, pode nos levar a descoberta de redes negligenciadas nas hist6rias 

da disciplina e a cria9ao de modos alternativos de narrar. A produ9ao do conhecimento e, 

portanto, muito mais complexa do que apenas os produtos das praticas cientificas.

Kobayashi (2015) sugere que o conhecimento deve ser analisado como parte do contexto mais 

amplo da criatividade humana e, para isso, compreender as rela9oes de um individuo com 

outros e um modo frutuoso de contar a hist6ria da geografia. Como destacou Seemann (2015), 

tambem no ambito deste f6rum em que Kobayashi (2015) apresentou sua sugestao de 

considerarmos a abordagem biografica, o ensino da hist6ria da geografia deve estar mais 

proximo da realidade (SEEMANN, 2015, p. 17) e nao se distanciar de abordagens 

microescalares de individuos, departamentos, personagens e outras configura9oes locais 

(LORIMER, 2003). A despeito de discussoes semelhantes as da hist6ria da ciencia, como a 

preocupa9ao da conexao entre hist6rias individuais e contextuais e a cria9ao da narrativa
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coerente no processo da escrita, os geografos trazem um debate renovado: o papel e valor 

pedagogico da abordagem biografica no ensino da historia da geografia.

Retornemos aos relatorios de progresso. O primeiro deles a ser destacado, com o tema central 

“historia e filosofia da geografia”, foi escrito por Charles W. J. Withers (2006) e teve o 

objetivo de avaliar as dimensoes nacionais da historia da geografia. A biografia, nesse 

contexto, era uma tematica ainda pouco presente na reflexao do autor sobre as pesquisas 

recentes da geografia. Uma das tematicas que sobressairam em rela9ao as variaveis nacionais 

da pesquisa geografica, sobretudo a preponderancia da geografia de lingua inglesa no cenario 

internacional, foi a da rela9ao entre geografia e biografia. Esse vinculo entre geografia e 

biografia, ja no inicio do seculo XXI, chamava a aten9ao para a ideia de “percursos de vida” e 

“trajetoria intelectual” dos individuos em um contexto mais amplo (WITHERS, 2006).

O sentido de uma “geografia da vida” havia sido explorado por Stephen Daniels e Catherine 

Nash (2004), dois anos antes da publica9ao de Withers (2006), em um volume do periodico 

Journal o f Historical Geography que contava com outros trabalhos sobre a biografia 

(THOMAS, 2004; BAIGENT, 2004). Coincidencias a parte, a publica9ao do texto de Daniels 

& Nash (2004) ocorreu no mesmo ano da morte do geografo sueco Torsten Hagerstrand 

(1916-2004), tendo sido um conceito desenvolvido por Hagerstrand em parte substancial de 

sua vida o foco desse renascimento da biografia na pesquisa geografica: lifepath. Para os 

autores, as narrativas de trajetorias de vida foram feitas de forma explicita em varios generos 

de escrita, como as autobiografias, os relatos de viagens em romances, textos pedagogicos e 

memorias de geografos. Rela9oes entre o conteudo de vidas e o espa9o no modo como as 

vidas se desenvolvem tem papel central na escrita ocidental; um dos exemplos colocados por 

Daniels e Nash (2004) e o livro de biografia para iniciantes escrito por Edmund Bentley 

(1875-1956) e ilustrado por Gilbert Chersterton (1874-1936), ambos biografos britanicos 

(Figura 1).
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Figura 1: As rela9oes entre biografia e geografia

Fonte: CHESTERTON, Gilbert Keith. The arts of geography and biography. In: BENTLEY, Edmund Clerihew. 

Biography fo r  Beginners. Dover Publications: New York, 2014 [London, 1905].

A hist6ria de vida, como uma busca pelo autoconhecimento e conhecimento dos lugares, esta 

intimamente conectada a escrita geografica, sendo os relatos de viagem uma representa9ao 

direta dessa conexao. Um dos exemplos de Daniels & Nash (2004) e a intima rela9ao entre a 

perspectiva de Hagerstrand sobre os diagramas da temporalidade e projetos humanos como 

componentes da paisagem.

Este inicio de seculo da pesquisa em hist6ria da geografia, ao menos segundo o levantamento 

de Withers (2006), foi marcado pela aten9ao dada as maneiras de trabalhar as formas de 

expressao da mem6ria na apresenta9ao da vida de um ge6grafo. Questoes sociol6gicas 

tambem vieram a tona: Quais os ge6grafos que merecem uma biografia? O que e uma 

narrativa biografica? Como organizar a narrativa biografica? Quem decide o que e uma 

contribui9ao para a disciplina? O que e, afinal, uma tradi9ao geografica [neste caso especifico, 

estamos retomando uma discussao da “tradi9&o geografica” impulsionada pela publica9&o do
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livro de David Livingstone (1992). Vide Lamego (2013) para uma discussao detalhada desse 

momento especifico da historiografia da geografia]? Essas respostas tem influencia direta nas 

geografias que serao lembradas e, consequentemente, naquelas que serao esquecidas. Tal 

discussao alimenta o debate do canone geografico que e ampliado no inicio da segunda 

decada do presente seculo.

A partir de 2004, inclusive, diversas iniciativas e projetos editoriais com foco na historiografia 

biografica sao impulsionados na pesquisa e pedagogia da historia da geografia. Os dois 

exemplos mais elucidativos dessa tendencia podem ser retratados pela reestrutura9ao do 

Oxford Dictionary o f National Biography, que conta com a presen9a de diversos geografos 

como contributos de verbetes recentes, como Elizabeth Baigent (University o f Oxford) e Felix 

Driver (Royal Holloway -  Univeristy o f London). A outra publica9ao que marca esse periodo 

e um livro, editado por Phil Hubbard et al. (2004), com mais de cinquenta ensaios 

biobibliograficos sobre geografos e nao geografos que foram considerados pensadores-chave 

sobre espa9o e lugar apos a Segunda Guerra Mundial.

No ano seguinte ao primeiro relatorio, e na ultima parte da sua triade de ensaios sobre historia 

e filosofia da geografia, Withers (2007) tambem destaca a biografia como um dos temas que 

estruturam seu relatorio de progresso. Mantendo a tendencia, crescente da pesquisa em 

historia e filosofia da geografia, ao uso da biografia como abordagem ou fonte documental, 

Withers (2007) destaca a notabilidade do reaparecimento da biografia em seu relatorio, mas 

nao considera a emergencia dessa tematica um indicativo de uma biographical turn nos 

estudos em historia e filosofia da geografia. As realiza9oes individuais, segundo Withers 

(2007), obtiveram bastante visibilidade na disciplina e um dos indicativos foi a cria9ao de 

uma se9ao no periodico Progress in Human Geography sobre Makers o f modern human 

geography. Esta se9ao e um espa9o no periodico Progress in Human Geography com o 

objetivo de congregar ensaios, de diversos autores, para refletir sobre as contribui9oes e 

influencia prolongada de cientistas na historia da geografia. Para evidenciar mais uma 

coincidencia, o primeiro conjunto de ensaios discutia a influencia de Torsten Hagerstrand na 

pesquisa geografica sobre planejamento, gestao, processos temporo-espaciais, modelagem 

espacial e difusao de inova9oes.

Tendo em conta a variedade de ensaios sobre Hagerstrand e suas multiplas narrativas, Withers 

(2007) assevera que a historia e filosofia da geografia nao cabe a reconstru9ao fixa da vida.
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Pelo contrario, elas devem estar sempre abertas as multiplas e contraditorias interpreta9oes 

que constituem as narrativas de uma vida. Segundo o autor, sempre havera distintas biografias 

para diferentes momentos e lugares da vida dos geografos; dificilmente ha uma unica 

biografia. Uma men9ao importante e feita ao trabalho de Rupke (2005) sobre Alexander von 

Humboldt (1769-1859), ja que o primeiro desenvolve uma especie de metabiografia ao 

descrever a cultura da lembran9a de determinados grupos. O trabalho de Rupke (2005), nesse 

momento, possui uma conexao direta com o livro de Innes Keighren (2010) sobre a recep9ao 

da geografa Ellen Semple (1863-1932).

O modo como os trabalhos sao lidos pelos diversos publicos contribui para moldar uma 

imagem dos autores e, com isso, uma das implica9oes metodologicas da biografia para a 

geografia e a recep9ao textual. Os espa9os onde a leitura tem lugar, ou seja, as condi9oes de 

sua circula9ao e recep9ao, tambem influem no modo como um autor e legado a posteridade. 

Essa tendencia tem sido denominada geografia da leitura ou da recep9ao textual, tanto na 

chamada geografia da ciencia quanto nos circulos historiograficos das demais ciencias. A 

leitura, como processo interpretativo material, tambem tem suas diferentes geografias 

(WITHERS, 2007) e o geografo pode toma-la como nova fonte de problemas de pesquisa.

Apos os relatorios escritos por Withers (2006; 2007) e seu aprofundamento no modo como as 

biografias estao associadas aos percursos da vida, os relatorios que seguem parecem indicar 

um detalhamento maior da biografia em dire9ao a escrita obituarial (BARNES, 2008; 

BARNES, 2009; BARNES, 2010). Vida e morte come9am a se entrela9ar na pesquisa 

geografica sobre a historia da disciplina. Barnes (2008) abre seu primeiro relatorio refletindo 

sobre sua participa9ao na Conferencia de Geografos Nordicos, que aconteceu em 2005 na 

Suecia, mais especificamente em Lund. Nessa conferencia, Allan Pred (1936-2007) fazia uma 

homenagem a Torsten Hagerstrand, que havia morrido um ano antes. Dois anos depois da 

conferencia de Lund, a vida de Allan Pred era tambem comentada, uma vez que este geografo 

faleceu pouco mais de tres anos depois de Torsten Hagerstrand. Sendo a abordagem 

biografica uma investiga9ao da vida, os geografos agora dedicavam esfor9os, 

institucionalmente lastreados, para destacar a finitude da vida de seus praticantes: a morte.

A filosofia e as ideias da geografia estao incorporadas nas historias de vida dos individuos 

(BARNES, 2008) e estas historias nao estao deslocadas dos lugares, institui9oes, publica9oes, 

encontros e debates que compoem a produ9ao do conhecimento. Como Withers (2006),
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Barnes (2008) reitera a necessidade de considerarmos as determina9oes da estrutura 

institucional imposta pelo recorte nacional. A divisao territorial do conhecimento geografico 

continua sendo pertinente, desde que a varia9ao nacional nao corresponda a uma pauta 

generica e homogenea. Segundo essa leitura de Barnes (2008), nao ha contraposi9ao imediata 

entre a estrutura institucional e a abordagem biografica, ja que as vias de identifica9ao e 

analise da primeira podem ser feitas com base em relatos e vestigios biograficos.

Barnes (2008) tambem cita o ensaio autobiografico de Denis Cosgrove no Hettner Lecture 

(2005), que aparenta congregar, em apenas um trabalho, a escrita sobre a disciplina 

geografica, sua vida e uma geografia de suas decisoes. Os Science Studies, nesse panorama, 

sao evocados por Barnes (2008) para apresentar uma perspectiva teorica preocupada com a 

conexao entre a dimensao social e material de objetos humanos e nao-humanos que interagem 

de diversas maneiras. O autor se refere, principalmente, aos estudos da actor-network theory e 

a sociologia do conhecimento. Para Barnes (2008), de forma bastante poetica, as pessoas 

mortas e suas vidas ja  vividas transmitem vitalidade as historias e filosofias da geografia 

possiveis de serem escritas. Muito da vida na historia e filosofia geograficas resultam de 

pessoas que ja morreram e a tonica desta disserta9ao se baseia nessas ideias.

No ano seguinte, Barnes (2009) publica mais um relatorio de progresso, contendo o 

desenvolvimento da tematica dos obituarios na geografia. Por mais que o autor nao se 

expresse com essas palavras, quais seriam as explica9oes que cercam a amplia9ao do numero 

de obituarios, homenagens e outras manifesta9oes institucionais da morte na ciencia? Qual a 

historia e a geografia desses escritos? Barnes (2009) faz men9ao direta ao tom das vidas de 

Allan Pred e Denis Cosgrove, este ultimo cuja morte recente influenciava na ainda escassa 

quantidade de obituarios, que tiveram numeros triplicados desde a publica9ao desse segundo 

relatorio. Ainda assim, os obituarios constituem uma serie de questoes literarias acerca das 

fontes para sua escrita e sociologicas sobre hierarquia academico-disciplinar. Quem merece 

um obituario? Quem determina o geografo que produziu trabalhos distintamente louvaveis 

para a disciplina? Como separar obituarios de biografias? Quais obituarios sao lidos 

(BARNES, 2009)? Sem duvida, como na discussao do canone geografico referida acima e 

discutida detalhadamente no relatorio de progresso de Richard Powell (2015), a lembran9a de 

alguns implica o esquecimento de outros e a escrita necrologica faz parte do processo 

sociologico de constru9ao de identidades, descendencias e reivindica9oes intelectuais.
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Finalmente, o ultimo relat6rio de Barnes (2010) e uma celebra9ao a vida na hist6ria e filosofia 

da geografia, assim como ele pr6prio fizera anteriormente (BARNES, 2008). Esse relat6rio 

final chama a aten9ao para a importancia do arquivo e das fontes documentais na escrita da 

hist6ria da geografia. Mesmo quando traz a vida aqueles que ja morreram ou passaram ha 

muito tempo, como pessoas, ideias e conceitos, suas conexoes com o mundo do periodo 

fazem pulsar vida na cria9ao de novas narrativas historiograficas. Antigas hist6rias podem ser 

repensadas segundo novas evidencias documentais ou novas interpreta9oes e abordagens 

analiticas. Uma coisa se sabe: as vidas e os vestigios delas permanecem abertas a revisao e 

interpreta9ao e a morte, antes de mais nada, nos diz mais sobre a vida do que propriamente 

sobre ela mesma.

Curiosamente, essa conexao entre a reavalia9ao do papel da abordagem biografica na 

historiografia das ciencias (BANNER, 2009; Jo NYE, 2015; KRAGH, 2015) e da geografia 

(WITHERS, 2005; WITHERS, 2006; BARNES, 2008; BARNES, 2009; BARNES, 2010) e a 

discussao sobre quais ge6grafos ou textos devem ser elevados a condi9ao de classicos e feita 

por Richard Powell (2012). Paralelo a um periodo em que os ge6grafos produzem ou reeditam 

livros com o objetivo de apresentar ensaios sobre a trajet6ria do pensamento de grandes 

pensadores, ha uma tendencia de amplia9ao das biografias e obituarios de ge6grafos para 

recontar hist6rias da disciplina a partir de outros pontos de vista. A ge6grafa Avril Maddrell 

(University o f the West o f England) e uma das pesquisadoras que utilizam a biografia como 

base dos estudos sobre a hist6ria da tradi9ao geografica.

No ultimo dos tres relat6rios escritos por Richard Powell (University o f Oxford)., o autor 

questiona se ha, de fato, uma retomada da biografia na hist6ria e filosofia da geografia 

(POWELL, 2015, p. 5). Segundo ele, muitos pedidos se somaram ao de David Livingstone 

(2002), nos anos que separavam o seu relat6rio final (POWELL, 2015) do relat6rio final de 

Barnes (2010), para a elabora9ao de uma abordagem geografica da biografia na historiografia 

da disciplina. Diferentemente de Barnes (2008; 2009; 2010), a contribui9ao de Powell (2015) 

esta circunscrita a uma rica lista de trabalhos biograficos na segunda decada do seculo XXI.

O ultimo relat6rio de hist6ria e filosofia da geografia publicado no Progress in Human 

Geography foi escrito por Innes M. Keighren (Royal Holloway -  University o f London), um 

ge6grafo hist6rico britanico que possui investiga9oes sobre a geografia do livro, a geografia 

da leitura e da recep9ao (KEIGHREN, 2010), alem de textos sobre o canone geografico
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(KEIGHREN et al, 2012a; KEIGHREN et al., 2012b). Keighren (2016) problematiza a 

abordagem biografica na historia da geografia, pois, diante de seu objetivo de tra9ar o 

trabalho academico de um sujeito, esta tendencia pode criar imagens reducionistas e sem 

lastro empirico de pensadores. O objetivo da pesquisa em historia e filosofia da geografia, 

segundo o autor, nao deve se ater somente a boa escrita das narrativas, mas abranger a escrita 

de historias a partir de novos parametros e com base em diversos vestigios documentais.

No ambito dos relatorios sobre historia e filosofia da geografia, o caminho seguido desde o 

inicio do seculo XXI indica uma retomada dos trabalhos biograficos em diversos aspectos: o 

aprofundamento da pesquisa a partir de fontes biograficas e sua rela9ao com as trajetorias de 

vida; a necessidade de pesquisa documental para dar vida aos arquivos; a divisao de generos 

biograficos, com enfase sendo dada aos obituarios; a vincula9ao da biografia com praticas de 

memorializa9ao disciplinar; e, por fim, a escrita biografica como uma forma de organizar a 

narrativa historiografica. Em lingua portuguesa, o trabalho do geografo Frederico Ferretti

(2015) sobre a circula9ao internacional dos saberes e a conexao destes com biografias de 

individuos, particularmente das teorias reclusianas, e um exemplo fundamental da 

importancia dos percursos biograficos na constitui9ao da ciencia5.

O ultimo relatorio discutido e sobre geografia historica e dedicado a rela9ao da escrita de vida 

e da biografia na geografia historica e alem dela (McGEACHAN, 2016). Momentos 

localizados, lugares e outras experiencias criativas destacam a variedade de conteudos de vida 

e de seus vestigios transitorios que podem servir de base para a narrativa historiografica da 

geografia. Uma trajetoria de vida, apesar de jamais poder ser reconstituida em sua plenitude e 

estar aberta as reconstru9oes, deixa marcas, registros e vestigios documentais daquilo que foi 

vivido. Tendo sido forjadas em lugares e tempos variados, as marcas da vida vivida sao 

duraveis e resgatam elementos dos momentos de suas manifesta9oes iniciais. Uma narrativa 

biografica e uma forma de compor esses vestigios, de organizar esses tra9os e apresenta-los a 

um publico.

5 Outros dois textos publicados no periodico Terra Brasilis, ambos com a inten9ao explicita ou implicita de 
conectar abordagens contextuais e biograficas, devem ser mencionados. Trata-se das contribui9 oes de Larissa 
Alves de Lira (2012) sobre Pierre Monbeig (1908-1987) e de Jorn Seemann (2012) acerca do pensamento 
geografico de Friedrich Ratzel (1844-1904). Ainda de forma timida se compararmos com a geografia anglofona, 
o periodico Terra Brasilis tem assumido um papel fundamental de divulgar no Brasil pesquisas exemplares da 
abordagem biografica na historia da geografia.
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Seguir caminhos individuais ou as narrativas de tais caminhos sao uma forma possivel de 

pesquisar as transforma9oes pessoais do pensamento do individuo. Os caminhos individuais, 

juntamente com suas modifica9oes, podem corresponder a determinados encontros de 

historias de vidas individuais e mais amplas. As abordagens biograficas, segundo McGeachan

(2016), possibilitam um transito escalar do pesquisador entre grandes historias e 

“micronarrativas” (LORIMER, 2003). Assim como na historiografia das ciencias 

(HANKINS, 1979; BANNER, 2009), tra9ar vidas na geografia historica nao tem a pretensao 

de criar narrativas sobre a personalidade individual ou subsumir os individuos em meio a um 

contexto completamente externo. O trabalho da geografia historica (McGEACHAN et al., 

2 0 12 ) desta decada do presente seculo busca usar a biografia para borrar os limites de 

narrativas historicas que cindem o biografico do contextual.

McGeachan (2016) destaca um aspecto fundamental da incorpora9ao da biografia como 

abordagem e fonte documental na pesquisa geografica: as dificuldades metodologicas. Alguns 

procedimentos e conceitos sao desenvolvidos para aclarar essa rela9ao conflituosa entre 

geografia e biografia, como o de trajetoria de vida (DANELS & NASH, 2004), do transito e 

tradu9ao transnacional do conhecimento (FERRETTI, 2015), entre outros. Importa observar 

que, apesar de toda a explosao de metodos e procedimentos da abordagem biografica na 

geografia, a escrita da narrativa historiografica ainda se constitui como um desafio. Os 

trabalhos de Trevor Barnes (BARNES & ABRAHAMSSON, 2015) e Matthew Farish 

(BARNES & FARISH, 2006), ambos pesquisadores e professores em universidades 

canadenses, sustentam historias da rela9ao entre geografia e guerra com base em fragmentos 

biograficos.

A biografia facilita a conexao entre pessoas, lugares, experiencias e ideias antes 

desconectadas. Concilia-la com abordagens para a escrita da vida consiste, no entanto, em um 

grande desafio. A geografia da ciencia, com sua considera9ao aos momentos localizados de 

emergencia das ideias e de seus criadores, fornece indicativos de como as historias de vida 

podem ser a base para a ruptura com historias militares, imperiais e quaisquer outras pautadas 

em evidencias e vestigios desprovidos de vida. Sabe-se que o objetivo dos relatorios de 

progresso e fazer men9ao as abordagens historiograficas e filosoficas recentes da ciencia 

geografica. Todavia, e oportuno ressaltar a nossa estranheza ao verificar a rarefa9ao de 

men9oes a frutuosa abordagem da biografia vinculada a Anne Buttimer e Torsten 

Hagerstrand. Hayden Lorimer (2015), em um organizado levantamento de abordagens
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biograficas na geografia, menciona brevemente a importancia da time-geography e do 

humanismo de Buttimer (1976) na hist6ria desse movimento de reincorpora9ao da biografia a 

ciencia geografica.

1.2.1 Projetos editoriais biograficos e geografia: Oxford Dictionary o f National Biography

Na literatura geografica, desde meados dos anos 1990, as rela9oes entre ge6grafos, geografia 

e publica9oes biograficas, ainda que timidamente, sao colocadas em relevo. A primeira 

referenda direta refere-se aos estudos sobre a edi9ao do dicionario que agrupa o registro 

biografico da vida e mem6ria britanica (BAIGENT, 1993; BAIGENT, 2004; JOHNSTON, 

2005), o New Dictionary o f National Biography, como fora chamado inicialmente tal 

empreendimento, ou Oxford Dictionary o f National Biography - ODNB, como e denominado 

atualmente. Baigent (1993) praticamente conclama os ge6grafos a contribuirem com o projeto 

do ODNB, que, organizado pela Oxford University, com apoio da British Academy e da 

Oxford University Press, daria continuidade ao antigo Dictionary o f National Biography -  

DNB, publicado inicialmente entre 1885 e 1901 sob edi9ao de Leslie Stephen (1832-1904) e 

Sidney Lee (1859-1926).

Com a mudan9a do projeto editorial e do contexto da publica9ao do ODNB, nao e nada 

surpreendente que Baigent (1993; 2004) estivesse atenta as redefini9oes da hist6ria da na9ao 

entre o DNB e o ODNB, alem da repercussao dessa compreensao da vida nacional na sele9ao 

das figuras que tiveram biografias publicadas no antigo dicionario. A autora define, portanto, 

uma caracteristica editorial, certamente coerente com seu contexto hist6rico, para identificar a 

exclusao e inclusao de sujeitos biografados. Afinal, em um dicionario da biografia nacional, 

nada mais l6gico do que interpretar o padrao de inclusao de biografias segundo uma 

compreensao da ideia de na9ao da publica9ao. Nao se pode selecionar mem6rias individuais 

que desempenharam papel significativo na hist6ria de uma na9ao sem uma concep9ao da 

“historia da na9&o” e do que e “significativo” para ela.

Dois pontos nos interessam na discussao do remodelamento do DNB no final do seculo XX, 

que culminou com a publica9ao do ODNB em 2004: o criterio para inclusao das biografias e 

como os ge6grafos aparecem na publica9ao. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o unico 

criterio definitivo para inclusao no ODNB e que o biografado nao esteja vivo. Diferentemente 

do DNB, o ODNB pretendia incluir sistematicamente mulheres, ate entao sub-representadas 

na serie (BAIGENT, 1994), e pessoas que fizeram algo importante nas ilhas britanicas,
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mesmo nao tendo nascido nelas. Alem disso, previu-se a inclusao de biografias coletivas de 

familias, grupos politicos e seitas religiosas; assim, tais artigos sobre coletivos fornecerao um 

contexto mais encarnado para situar a contribui9ao dos individuos separadamente.

Uma das primeiras constata9oes nas observa9oes de Baigent (1993) sobre os geografos 

incluidos no DNB foi a necessidade de revisao ou reescrita de biografias para o ODNB. 

Afinal, nas biografias de muitos geografos incluidos no antigo dicionario raramente aparecem 

suas contribui9oes a geografia. Mesmo com uma defini9ao ampla de geografia, abrangendo 

diversas ocupa9oes que integravam a geografia em outros contextos historicos, entre elas o 

naturalismo e a engenharia, Baigent (1993) conclui que o numero de figuras historicas que 

contribuiram com a geografia no novo dicionario deveria ser maior. Caberia aos geografos, 

entao, reavaliar a contribui9ao de individuos para a vida da na9ao.

Em outro texto, no Journal o f Historical Geography, Baigent (2004) discute a reescrita da 

biografia nacional pelo ODNB. Enquanto o DNB apresentava um conceito de na9ao 

materializado em biografias masculinas, metropolitanas e de celebridades, o ODNB 

produziria uma narrativa da historia nacional que se estenderia da metropole para a periferia, 

do publico ao privado, do subalterno a celebridade. Para Baigent (2004), as caracteristicas 

geograficas do antigo dicionario dizem respeito a dois aspectos principais: a na9ao era 

compreendida como reflexo de Londres e as historias locais de figuras importantes para as 

ilhas britanicas eram excluidas; o privilegio atribuido aos homens indicava que as realiza9oes 

destes eram pertinentes a esfera publica e as das mulheres pertenciam a esfera privada, outra 

distin9ao geografica do projeto historiografico. Esta analise de Baigent (2004) representa a 

geografia da escrita biografica do dicionario e se distingue daquela de Johnston (2005), que 

investiga os ensaios biograficos de geografos.

Sem duvida, como a geografia foi essencial na manuten9ao e expansao imperial britanica, 

muitos membros de sociedades cientificas e oficiais do exercito apareciam no DNB. No 

entanto, sua narrativa nao e comprometida com o desenvolvimento disciplinar (BAIGENT,

2004), mas e uma historia contada para nao-geografos -  por mais que, agora, seja escrita 

tambem por geografos. Dessa maneira, geografos podem desenvolver um modo de escrever 

sobre as geografias de vida (DANIELS & NASH, 2004) de geografos e nao-geografos. Do 

mesmo jeito, outros podem escrever sobre geografos e relativizar visoes teleologicas da 

escrita biografica, como se uma vida fosse destinada a um fim professional unico.
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Ha todo um debate, acerca da rela9ao entre as biografias do ODNB e a historia do 

pensamento, que se inicia na investiga9ao de Johnston (2005) nos arquivos de biografias do 

referido dicionario sobre os individuos pioneiros da forma9ao da geografia academica no 

Reino Unido, passa por uma contundente critica de Driver e Baigent (2007) e repousa em uma 

elucidativa treplica de Johnston (2007). Partiremos, portanto, de como os padroes gerais de 

biografias publicadas oferecem uma base para a percep9ao desse tipo de material como 

estruturante de tipos de narrativa da historia da geografia. Em outras palavras, a ideia de 

conhecer e descrever o conteudo de um projeto historiografico seria um passo possivel para 

compreender como as escolhas “do que deve ser lembrado” formatam imagens do que seria a 

geografia.

Para Johnston (2005), a geografia no Reino Unido, como disciplina academica 

fundamentalmente criada no seculo XX, tem uma trajetoria intelectual e institucional dirigida 

por um numero reduzido de pioneiros, que eram geografos academicos com uma consideravel 

influencia sobre a pedagogia e a pesquisa geografica nascentes. A constata9ao do autor e de 

que quase nada tem sido feito para identificar, caracterizar e mapear as origens da geografia 

academica, com exce9ao da serie Geographers -  Biobibliographical Studies. Johnston (2005) 

faz uma revisao das entradas do ODNB sobre os geografos que forneceram a base para a 

geografia academica britanica e delineia, com a analise das biografias incluidas e ausentes, 

um panorama do material disponivel para historiadores da disciplina. Sua sintese estatistica 

das biografias do ODNB perpassa grandes categorias que tambem serao utilizadas em nossa 

analise da serie GBS: datas de morte e nascimento, institui9oes de origem, nacionalidade e 

ocupa9ao dos sujeitos biografados.

O ODNB oferece a oportunidade de melhorar a representa9ao da pioneira geografia 

academica do Reino Unido: a presen9a de Elizabeth Baigent (University o f Oxford) com 

biografias assinadas no ODNB persiste, mas ela nao permanece a unica contribuinte da 

geografia professional, ja que o geografo Felix Driver (Royal Holloway/University o f London) 

tem contribuido frequentemente com entradas de geografos e exploradores. Se considerarmos 

as historias disciplinares como amalgamas de historias menores e individuais, como o faz 

Johnston (2005), a analise de um projeto historiografico como a serie GBS, que se estrutura a 

partir de ensaios independentes, justifica uma aprecia9ao panoramica da serie. Isso nao quer 

dizer que as partes, ou ensaios biograficos, estarao sempre submetidas a um todo imutavel.
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O artigo de Johnston (2005), apesar de ser exaltado como uma reflexao que contribui para 

situar o lugar da escrita biografica nas narrativas historiograficas do pensamento geografico, 

tambem foi questionado por Driver e Baigent (2007) em aspectos fundamentais de sua 

estrutura argumentativa. Uma das criticas e o fato de muitos pioneiros terem sido esquecidos 

porque sua contribui9ao fundamental para a geografia nao foi textual, pois, em um periodo de 

consolida9ao academica, as atividades de muitos individuos consistiam na organiza9ao 

pedag6gica e administrativa dos departamentos de geografia. Nesse sentido, muitas hist6rias 

da geografia hao de ser contadas pelos ge6grafos; um artigo de Johnston e Withers (2008), 

com o apoio da Royal Geographical Society-Institute o f British Geographers, sintetiza bem 

como fontes documentais de institui9oes auxiliam no levantamento de contribui9oes 

individuais.

Em segundo lugar, Driver e Baigent (2007) criticam a interpreta9ao da natureza do projeto do 

ODNB por Johnston (2005) e vislumbrarm como consequencia a redu9ao da riqueza do 

dicionario como fonte de pesquisa. Segundo os autores, a visao do que constitui a geografia 

como campo para Johnston (2005) e essencialmente conservadora, pois privilegia grupos 

particulares e desconsidera a contribui9ao de naturalistas, viajantes, exploradores, cart6grafos 

e top6grafos, cujos esfor9os foram fundamentais para a constitui9ao da geografia na vida 

intelectual britanica. O resultado seria a marginalidade da contribui9ao de mulheres e sujeitos 

que nao estavam vinculados formalmente a nenhuma institui9ao responsavel pela forma9ao da 

geografia academica britanica.

Supor que o carater geografico da publica9ao fosse somente aquele definido pelo corpo 

editorial seria a maior fraqueza do trabalho de Johnston (2005), na concep9ao dos criticos. 

Afinal, a preocupa9ao do ODNB e com o carater nacional da contribui9ao do sujeito 

biografado e nao com a geografia como disciplina academica. Ademais, considerar a 

geografia academica como uma unidade rigida levantaria questoes sobre suas rela9oes com 

uma dimensao mais ampla do conhecimento e pratica geograficos. Para Johnston (2007), no 

entanto, ele nao e o unico a sublinhar o carater academico da geografia ao narrar a hist6ria 

disciplinar, uma vez que, consciente ou inconscientemente, outros historiadores da geografia 

tambem o fazem. As contribui9oes dos individuos para a geografia dependeriam, segundo o 

autor, dos setores e contextos institucionais nos quais esses sujeitos se posicionam. Ainda que 

Johnston (2005) tenha distinguido claramente entre a geografia academica e outros tipos de 

praticas e conhecimento geograficos, o autor considerou tambem aquelas pessoas que
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contribuiram para a consolida9ao da disciplina mesmo fora da universidade (JOHNSTON, 

2007). O carater da contribui9ao, todavia, e distinto.

Johnston (2007) caracteriza sua preocupa9ao no artigo de 2005 somente como uma tentativa 

de identificar como a biografia da disciplina academica era composta pelas biografias do 

ODNB. Nao se tratava de discutir o campo do conhecimento geografico, mas apenas o carater 

academico da disciplina geografica. Tendo em vista as contribui9oes para a geografia 

academica, ao contrario do que parece ter sido a compreensao de Driver e Baigent (2007), 

Johnston (2007) afirma que nao questiona que o ODNB deva conter mais geografos 

academicos, mas apenas discute as contribui9oes fundamentais de geografos academicos que 

nao possuem biografias no dicionario. Um ponto comum entre todos esses debatedores do 

ODNB e que tal dicionario e uma fonte de investiga9oes sobre o conhecimento geografico, 

seja em sua forma academica ou nao.

1.2.2 O exemplo do Key Thinkers on Space and Place

Editada pelos geografos Phil Hubbard (University o f Kent) e Rob Kitchin (Maynooth 

University) e pela geografa Gill Valentine (University o f Sheffield), outra publica9ao 

biografica que merece aten9ao e o livro Key Thinkers on Space and Place (2004)6. Esse livro 

tambem possui uma segunda edi9ao, que foi publicada em 2 0 1 1 , mas nao conta com a 

geografa Gill Valentine no corpo editorial. Toda a nossa discussao sera pautada pela primeira 

edi9ao do livro, que apresenta cinquenta e dois ensaios sobre figuras-chave da geografia e 

discorre sobre a biografia do autor no contexto historico, sua contribui9ao para o debate sobre 

espa9o e lugar e, finalmente, a respeito das controversias e contribui9oes de destaque do seu 

trabalho. Esquematicamente, a obra possui uma lista sintese das bibliografias primaria e 

secundaria do autor em questao.

Publicou-se no periodico Environment and Planning, no ano de 2005, um conjunto de ensaios 

de geografos reagindo a publica9ao do Key Thinkers, seguido de uma resposta dos autores do 

livro aos comentarios criticos. Segundo Boyle (2005), organizador dos ensaios criticos, 

revisitar as biografias e os trabalhos da vida de geografos e teoricos sociais com sensibilidade 

geografica, no ambito do ensino e pesquisa em historia do pensamento geografico, funciona 

como uma alternativa as abordagens hegemonicas (paradigmaticas, contextualistas, tematicas,

6 Daqui em diante, utilizaremos o termo Key Thinkers para abreviar o nome da publica9 ao.
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sub-disciplinares) da historia da geografia. A escrita biografica, portanto, abriria novas 

possibilidades de narrar historias e filosofias da geografia, que nao demandariam conceitos 

amplos como paradigmas, tradi9oes, programas ou escolas de pensamento.

Peet (2005) discute os aspectos biografico e paradigmatico e problematiza a maneira como os 

autores do livro levam a cabo a publica9ao. Em primeiro lugar, tendo em conta que os autores 

do Key Thinkers consideram o desenrolar da vida do sujeito como fundamental para o 

desenvolvimento intelectual, Peet (2005) tambem reconhece a pertinencia das influencias do 

lugar e da experiencia no desenvolvimento do pensamento, mas argumenta que a analise das 

trajetorias deveria se estruturar de maneira muito mais sutil do que a partir da mera 

constata9ao de que pensadores sao produzidos pelo contexto intelectual e politico de sua 

epoca. Diriamos que, muito pelo contrario, a biografia contextualiza muitas das aparentes 

causalidades do desenvolvimento intelectual, inclusive aquelas politicas e intelectuais.

O elemento mais destacado da publica9ao e o resultado da sele9ao dos cinquenta e dois 

pensadores com contribui9oes a geografia humana: homens, brancos e anglo-americanos. Tal 

criterio nao e editorial, esse e um padrao identificado pelos comentaristas do livro no conjunto 

de ensaios supracitado (BOYLE, 2005; SAMERS, 2005; PEET, 2005; MINCA, 2005; 

SIMONSEN, 2005; GRAHAM, 2005). Para alguns, esse modo de inclusao de autores e 

arbitrario (PEET, 2005) e nao possui uma justificativa intelectual coerente, pois os autores dos 

comentarios justificam a abordagem biografica em contraposi9ao a uma caricatura das 

abordagens paradigmaticas, considerada como se cada autor se enquadrasse em um paradigma 

ou escola de pensamento. Sabemos que o paradigma na historiografia da ciencia pode se 

configurar em uma determina9ao, assim como tambem pode se tornar a biografia concebida 

como pano de fundo.

Kirsten Simonsen (2005), por sua vez, alerta para que nao compreendamos a historia e 

filosofia geograficas como questoes impulsionadas por individuos. Essa critica ressoa 

diretamente na rela9ao entre parte e todo, biografia e contexto social, uma vez que, ao nos 

referirmos a vidas, tambem nos referimos as condi9oes basicas para seu desenvolvimento. 

Fundamental e o zelo epistemologico de oferecer as media9oes entre vida e epoca, para evitar 

as determina9oes simplistas de uma dimensao sobre a outra.

Para outros, os editores do Key Thinkers apenas poderiam assumir mais claramente o contexto 

politico-cultural da publica9ao, que sao as escolhas nao declaradas que fazem a conexao entre
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poder e conhecimento nessa publica9ao especifica (MINCA, 2005) e que resultam no 

esquecimento da tradi9ao geografica europeia, da geografia anglo-americana anterior ao 

periodo da Segunda Guerra Mundial e da periferia intelectual. Parece quase consensual entre 

os criticos que a lista que embasa o livro e resultado de uma narrativa particular, posicionada 

e excludente (PURCELL, 2005), como seriam qualquer outra lista e a narrativa que segundo 

ela tomasse forma. O que se torna problematico e a apresenta9ao editorial do livro: enquadra- 

lo como guia abrangente e nao deixar claras sua posicionalidade e limita9ao.

Em termos pedag6gicos, os criticos parecem atribuir ao carater condensado dos ensaios seus 

limites e suas possibilidades (PEET, 2005; SAMERS, 2005): ao mesmo tempo em que podem 

ser fontes resumidas de pensadores fundamentais, seus trabalhos e contexto hist6rico, tambem 

poderiam assumir o papel de facilitadores e distanciar os alunos da leitura original dos autores 

tratados nos volumes. Essa parece ser uma dualidade inerente ao carater enciclopedico do Key 

Thinkers. Segundo os autores de tal publica9ao, inclusive, um dos principais objetivos do 

livro era fornecer um guia pedag6gico para alunos de gradua9ao trafegarem com maior 

seguran9a pelos “ismos” de uma historia paradigmatica da geografia (HUBBARD et al.,

2005).

Algumas criticas ao encadeamento do livro dao tom ao termo “projeto historiografico” que 

tantas vezes utilizamos ate aqui. Segundo os criticos do Key Thinkers, as men9oes a diferentes 

entradas do livro funcionam como uma estrategia comercial para a publica9ao (PEET, 2005) e 

o resultado historiografico e uma “genealogia aspera de ideias” (GRAHAM, 2005), termo que 

se refere a uma intertextualidade for9ada entre os diferentes ensaios para dar ordem a 

narrativa do livro.

Ainda nesse sentido, segundo Purcell (2005), a narrativa do livro e teleol6gica, simplista e 

leva inevitavelmente a um percurso que se inicia na geografia quantitativa, passa pela critica 

marxista e humanista e, em seguida, a lcana as abordagens p6s-estruturalistas. Cada 

pensador-chave, portanto, teria tomado uma posi9ao em uma das viradas (turns) da ciencia ate 

chegar a ultima combina9ao entre p6s-estruturalismo, p6s-colonialismo ou p6s-modernidade. 

Numa perspectiva historiografica de vencedores, segundo o autor, a inclusao e exclusao de 

autores seria informada por essa narrativa. Por mais que os autores do Key Thinkers nao 

concordem com esse aspecto da analise de Purcell (2005), e importante ressaltar que todo
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projeto historiografico possui uma imagem mais ou menos coerente e explicita, dando 

contornos a uma visao da historia da geografia.

1.3 Fundamentos fisicos da trajetoria biografica?

Para Hagerstrand (1970), no ambito das formula9oes da Time-Geography, o caminho da vida 

de um individuo e seus projetos sao elementos essenciais da analise. Todavia, a analise da 

vida de um unico individuo nao pode prescindir do comportamento agregado dos demais. 

Qual seria, entao, o valor da analise de um agregado de individuos abstratos em uma historia 

das ideias que pretende justamente trabalhar na interse9ao entre pessoas e contexto? O 

individuo, portanto, nao e uma abstra9ao vazia. A Time-Geography compreende o individuo 

com coordenadas de tempo e espa9o, desempenhando multiplas fun9oes, em determinados 

lugares e periodos, sendo ineficaz separar as condi9oes do lugar e do tempo em que as 

fun9oes sao desenvolvidas.

Para simplificar as referencias mais especificas ao sentido dos principios da Time-Geography 

na analise do pensamento geografico, buscar-se-a, com base em Hagerstrand (1970; 1982), 

Thrift (1977) e Gren (2001), desenvolver um breve panorama da abordagem como um todo. 

Primeiramente, como um glossario de sentidos, Thrift (1977), Hagerstrand (1982) e Gren 

(2001) sistematizam um conjunto de pressupostos que embasam a Time-Geography: 

indivisibilidade dos objetos corporeos, capacidade limitada de participa9ao em mais de uma 

tarefa, as tarefas pressupoem uma dura9ao, o deslocamento entre lugares consome tempo, o 

espa9o e um conteiner limitado para entidades e cada situa9ao esta enraizada em situa9oes 

passadas (Figura 2).

O sentido da Time-Geography e a analise dos fenomenos segundo os componentes espaciais e 

temporais de sua ocorrencia. Uma quadro temporo-espacial busca examinar a coordena9ao de 

projetos e eventos espa9o-temporais e a forma como as possibilidades de a9ao de tais projetos 

e eventos condicionam a ocorrencia de determinados fenomenos. Thrift (1977) exemplifica a 

abordagem recorrendo ao encontro espa9o-temporal evidente no caso de um acidente de 

transito e como os projetos de individuos, grupos e institui9oes, a depender de suas 

repercussoes, podem ter efeitos uns sobre os outros. Espa9o e tempo representariam recursos e 

sua separa9ao e apenas analitica, uma vez que toda atividade ocorre em algum lugar e se 

desenvolve ao longo de um periodo ou em um momento -  espa9o sem tempo representaria
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forma sem processo e tempo sem espa9o, processo sem forma, o que seria cientificamente 

ininteligivel nessa perspectiva.

Figura 2: Quadro diagramatico da Time-Geography (Linha de vida, prisma, dommo, estagao e “pacotes”)

x

Fonte: Time Geography, social media and social exclusion7.

A abordagem fisicalista da Time-Geography e uma constante entre seus comentadores 

(THRIFT, 1977; PRED, 1981; GREN, 2001; DAVIES, 2001; CRANG, 2001; PRED, 2005; 

MORRILL, 2005), geralmente criticada pela ausencia de dimensoes de poder, contradi9oes e 

processos de transforma9ao social (DAVIES, 2001) e pelo privilegio a dimensao fisica e 

indivisivel das entidades, alem do carater geometrico do espa9o e simplista do tempo. Gren 

(2001) discorda dessas criticas e discorre sobre os limites das representa9oes graficas, que sao 

reconhecidas por Hagerstrand (2004), ainda que nessa ocasiao ele discutisse sobre a 

representa9ao dos pontos de vista, as duas formas de ver na ciencia geografica.

7 Carl’s Notepad. A collection o f  h a lf baked ideas and reflections. Disponivel em: 
<https://carlhaggerty.wordpress.com/2009/08/18/time-geography-social-media-and-social-exclusion/>.

https://carlhaggerty.wordpress.com/2009/08/18/time-geography-social-media-and-social-exclusion/
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Adicionalmente, Hagerstrand (1982) diferencia os elementos divisiveis [ideias e sentimentos 

que transitam entre receptores e remetentes] dos indivisiveis [organismos e coisas 

necessariamente enraizadas nos dominios em determinados momentos], constituintes dos 

projetos e situa9oes que movimentam o mundo por meio das trajetorias. Os elementos 

divisiveis, particularmente considerados, refutam claramente qualquer acusa9ao precipitada 

de um “fisicalismo reducionista” na Time-Geography.

Os marcos fundamentais da Time-Geography que servem aos nossos objetivos e delimitam 

determinados principios da analise sao as trajetorias [ou caminhos da vida], os projetos e 

tarefas. Estes ultimos, realizados em uma coordena9ao espa9o-temporal das trajetorias de 

individuos e objetos inanimados, representam o intercruzamento das trajetorias com os 

projetos [atividades mais ou menos complexas] realizados em um lugar e em determinado 

momento. Portanto, trata-se de pontos de encontro e sao essenciais a analise da trajetoria, ja 

que esta representa o deslocamento de um individuo entre diferentes lugares em que papeis e 

projetos sao desempenhados.

Em desenvolvimentos da Time-Geography por outros autores (THRIFT, 1977; PRED, 1981; 

THRIFT, 2005), a contribui9ao de Torsten Hagerstrand transborda para a analise da 

reprodu9ao social e da vida cotidiana, o que se deve a sua associa9ao com a teoria social da 

estrutura9ao, com destaque para a figura do sociologo londrino Anthony Giddens (1938- 

presente). A questao central no ambito da teoria social seria: Em que medida a estrutura social 

produz e e produzida pelas praticas humanas das situa9oes concretas da vida cotidiana? 

Analogamente, na historia das ideias, poderiamos questionar acerca das rela9oes pelas quais 

as situa9oes concretas da vida de um autor -  nao somente de sua produ9ao escrita -  constroem 

e sao construidas pelo contexto espa9o-temporal do individuo. Ha, portanto, uma evolu9ao 

conjunta.

Para Allan Pred (1981), ao refletir sobre a rela9ao entre individuo e sociedade na teoria social, 

a Time-Geography e as ferramentas oriundas de sua composi9ao teorica ofereceriam 

componentes valiosos sobre detalhes da vida cotidiana e da reprodu9ao concreta da sociedade, 

mas tambem sobre as imbrica9oes dos individuos e da sociedade como coprodutores um do 

outro. Em outras palavras, as rela9oes estruturais entre os individuos, as coletividades e 

institui9oes seriam afetadas por a9oes cotidianas e, por outro lado, as mesmas a9oes cotidianas 

seriam resultado de a9oes estruturais. Os conceitos de trajetoria e projeto, para os quais
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Hagerstrand (1982) escreveu um texto especifico, forneceriam a base sobre a qual repousaria 

essa dialetica individuo-sociedade, ou a9ao-estrutura, e sao conceitos fundamentais da base 

teorica da Time-Geography.

O conceito de trajetoria (ou caminho) representa a centralidade do movimento espacial e 

temporal na sucessao continua de situa9oes nas quais ocorrem encontros entre individuos e 

objetos. Ha, no entanto, a necessidade de considerar fatores menos tangiveis e fisicamente 

corporeos que influenciam a sequencia de situa9oes do movimento humano, como e o caso da 

intera9ao humana (HAGERSTRAND, 1982).

As intera9oes humanas sao menos tangiveis no que concerne as inten9oes dos individuos que 

circulam, e o consequente movimento de confluencia de trajetorias para uma unidade espa9o- 

temporal -  tal unidade e denominada esta9ao de encontro e dominio na Time-Geography -, 

mas desenham caminhos e dura9oes de trajetorias de individuos com caracteristicas 

especificas de memorias, sentimentos, conhecimentos, experiencias e habilidades. Dessa 

maneira, na analise da trajetoria, nao somente o movimento e essencial para compreender as 

situa9oes, mas tambem as esta9oes, as especificidades do encontro e a mudan9a nas condi9oes 

das esta9oes.

As trajetorias de vida, no9ao mencionada por Hagerstrand (1970; 1982) e desenvolvida por 

Pred (1981), sao decorrentes de necessidades fisicas, fisiologicas e por decisoes pessoais ou 

institucionais (THRIFT, 1977; HAGERSTRAND, 1982). As trajetorias dos individuos nao 

podem ser tomadas como mero acaso na analise do pensamento geografico, e a continuidade 

de situa9oes da biografia de um individuo descreve o caminho inscrito do ponto de 

nascimento ao ponto de morte. Tal inscri9ao reflete uma rede de projetos [de objetos e outros 

individuos com suas trajetorias de vida] e restri9oes fisicas, fisiologicas e de autoridade. 

Parafraseando Hagerstrand (2004), que atribui a manifesta9ao espontanea da materia a riqueza 

de formas e processos complexos, este texto atribui complexidade as trajetorias e encontros 

por meio da analise da situa9ao como uma mistura de projetos de diferentes individuos e 

objetos.

Na analise da trajetoria nao pode ser dada centralidade somente ao status ontologico ao 

carater fisico dos deslocamentos, encontros e projetos, mas, adicionalmente a posi9ao e 

trajetoria do autor em determinado lugar e a investiga9ao do que os fenomenos espa9o- 

temporais fazem nesse contexto (GREN, 2001). Esta9oes de encontro dao sentido a trajetoria
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e o reverso tambem se configura. Como assevera Pred (1981), as esta9 oes representam o 

complexo cruzamento de biografias individuais com atividades institucionais 

[comparecimento em atividades profissionais, entre outras formas de organiza9 ao previa de 

encontros], em tempos e lugares definidos e, tendo em conta que as a9 oes e eventos da 

trajetoria ocorrem do nascimento ate a morte, representam o cruzamento de situa9 oes de 

interse9 ao de biografias e atividades em momentos e lugares passados.

Ainda sobre a Time-Geography, cabe destacar que os dominios e esta9oes de encontro nao sao 

imutaveis em dois sentidos. Em primeiro lugar, os eventos e objetos que estao sob o controle 

de determinados grupos, individuos ou institui9 oes nao mantem estaveis as regras e leis de 

acessibilidade aos dominios, o que acarreta em mudan9as nos individuos que acessam 

determinados lugares; e, decorrente dessa mudan9 a nas restri9 oes, a varia9 ao nas biografias 

[em termos de trajetoria] que acessam determinados dominios tambem condicionam o seu 

desenvolvimento em termos de novas regras de funcionamento. Os dominios e esta9 oes tem 

uma localiza9 ao no espa9 o, uma dura9 ao ao longo do tempo e sua composi9 ao responde a 

programas institucionalmente preestabelecidos.

O projeto e um conceito desenvolvido na Time-Geography com o objetivo de compreender 

uma multiplicidade de permuta9 oes espa9 o-temporais incessantes (HAGERSTRAND, 1982). 

As realiza9 oes praticas dos projetos nas esta9oes de encontro sao elementos passiveis de 

identifica9 ao via observa9 ao do quadro institucional e tempo-geografico que rege as 

trajetorias, ao passo que as inten9 oes e os sentidos, para Hagerstrand (1982), em principio, sao 

subjacentes e nao identificaveis. Os projetos, concebidos como uma serie de tarefas de 

diferentes niveis de complexidade visando algum objetivo orientado, tem duas caracteristicas 

essenciais: a dimensao da situa9 ao e a combina9 ao com as trajetorias espa9 o-temporais.

A situa9 ao na perspectiva da Time-Geography (PRED, 1981; HAGERSTRAND, 1982) e uma 

condi9 ao no momento, uma posi9 ao de algo em rela9ao ao ambiente, o que a dota de 

posicionamentos relacionais e ponto de vista de alguem ou algo -  a mudan9a da distribui9 ao e 

posi9 ao dos projetos em intera9 ao e do ponto de vista, consequentemente, modifica tambem a 

situa9ao. O projeto, portanto, nao e um fim em si mesmo, ele e uma circunstancia que 

determina e e determinada pelo desenrolar dos eventos que se seguirao a sua expressao 

espa9 o-temporal. Os eventos seguintes representam a agrega9 ao de muitos projetos e sua 

denomina9 ao e situa9 ao.
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Qualquer projeto, necessariamente, possui um momento e um lugar de ocorrencia. Contudo, 

sua ocorrencia nao e negligente aos demais projetos. A situa9ao, portanto, alem de representar 

uma sucessao de eventos, requer um feixe de trajetorias delineadas por seres humanos e 

objetos. Tem-se, assim, a dimensao temporal e espacial como definidoras da expressao dos 

projetos, esta9 oes de encontro e trajetorias. Como, parafraseando Pred (1981), a sequencia 

singular de a9 oes e praticas que compoem qualquer historia biografica e moldada pelo 

contexto, ao mesmo tempo em que constitui tal contexto do desenrolar da trajetoria 

particular?

A biografia de um individuo representa um conjunto de trajetorias e esta9 oes de encontro 

como resultados de projetos em que sua posi9 ao relativa a outros individuos e objetos, 

tambem com suas trajetorias e esta9oes especificas, em um quadro temporo-espacial, define 

uma acumula9 ao de impressoes internas e experiencias [ambientais, institucionais, 

informacionais, entre outras] que embasam a constru9 ao individual de cren9 as, 

conhecimentos, valores, percep9 oes e atitudes (PRED, 1981). Ao considerar a trajetoria de um 

individuo na analise do pensamento geografico, e essencial levar em conta, nos limites da 

Time-Geography, que o individuo de cada momento e em cada lugar tambem e o individuo de 

projetos pessoais e institucionais passados. Portanto, de lugares e momentos passados.

Compreende-se a biografia, na presente abordagem, como resultado de experiencias, 

intera9 oes e encontros proporcionados por trajetorias desenhadas em multiplos quadros 

espa9 o-temporais. Ha uma sequencia temporal de posi9 oes numa trama espacial de caminhos 

individuais e projetos que transformam o contexto no qual se desenrola a biografia e, na 

contramao desse movimento, mudan9 as em tal contexto aparecem por meio da adi9 ao, 

exclusao e reformula9 ao das trajetorias. A dimensao biografica nao podera ser representada 

como sucessao cronologica simplista; ainda que a cronologia seja uma ferramenta narrativa, 

sua composi9 ao nao e somente sucessoria e uma serie de projetos e praticas passadas 

atravessam e estao interligadas com outros tempos e lugares especificos.

A trajetoria biografica e limitada por restri9 oes fisiologicas e culturais, em que o “consumo” 

de tempo e espa9 o e coordenado: pelas imposi9 oes biologicas e demandas culturais; por 

restri9 oes fisicas, sendo que a indivisibilidade limita a possibilidade de presen9 a de 

individuos, ferramentas e materiais em um lugar e ao mesmo tempo; por fim, pelas restri9 oes 

de autoridade, que representam a limita9 ao de acesso as esta9 oes de encontro. O acoplamento
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(e desacoplamento) de caminhos, que representa o encontro e desencontro das trajetorias de 

individuos e objetos (HAGERSTRAND, 1970; THRIFT, 1977; HAGERSTRAND, 1982; 

PRED, 1981), circunscreve a9oes, praticas e acontecimentos incorporados a trajetoria de um 

individuo e promove contatos pessoais, informa9oes, impulsos e experiencias que definem os 

projetos do individuo.

1.4 Anne Buttimer e uma abordagem geografica moderna da biografia

Os caminhos para uma apresenta9ao geral da geografa irlandesa Anne Buttimer sao diversos, 

mas optaremos por uma sintese de sua entrevista autobiografica para a geografa Avril 

Maddrell (2009), uma estudiosa da geografia cultural e social, com enfase no trabalho 

geografico das mulheres e nos estudos de genero. Nosso objetivo, no entanto, se distancia 

daquele de Maddrell (2009) no momento em que a entrevistadora esta preocupada com 

questoes vinculadas a sub-representa9ao feminina nas historias disciplinares da geografia. A 

literatura sobre esta tematica vem se avolumando nos ultimos anos e, por mais que seja um 

topico essencial de discussao, nao e nossa proposta aqui percorrer a seara da representa9ao 

feminina em historias disciplinares.

Maddrell (2009) elabora a entrevista de modo a abranger tematicas diversas da carreira de 

mais de 45 anos de Anne Buttimer, entre elas o trabalho da autora na geografia social, as 

abordagens humanistas e fenomenologicas, o Dialogue Project e a perspectiva de genero. 

Segundo Maddrell (2009), Buttimer ve a historia da geografia como um contexto de 

envolvimento entre (auto)biografias de individuos em sua rela9ao com o contexto disciplinar 

e institucional das trajetorias de vida. Essa descri9ao e correlata a ideia desenvolvida por Pred

(1979) e Tornqvist (2004).

Anne Buttimer nasceu no condado de Cork, na Irlanda, em 1938; graduou-se na University 

College Cork (1957) e terminou o mestrado no ano de 1959 na National University o f Ireland. 

Doutorou-se na University o f Washington em 1965 com uma tese sobre geografia social, tema 

escolhido pela autora como rea9ao a demasiada importancia do comportamento individual na 

geografia economica veiculada nesta institui9ao (MADDRELL, 2009). Finalmente, fez 

estagio pos-doutoral na Universite Catholique de Louvain, onde estudou filosofia de forma 

profunda e entrou em contato direto com o existencialismo e a fenomenologia.
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Entre 1966 e 2003, Buttimer se deslocou entre a University of Seattle (1966-1968), University 

of Glasgow (1969-1970), Clark University (1970-1981), Lund University (1982-1988), 

Universite d ’Ottawa (1989-1991) e University College Dublin (1991-2003). Para Maddrell

(2009), uma das contribui9 oes mais marcantes de Buttimer a historia da geografia e a rela9 ao 

profissional entre os geografos foi o Dialogue Project (1978-1988). Buttimer tambem foi 

presidente da International Geographical Union entre 2000 e 2004 e, desde 2012, e vice- 

presidente da Academia Europaea, associa9 ao cientifica e nao-governamental que visa o 

avan9o e propaga9 ao da pesquisa das ciencias humanas, naturais e em tecnologia na Europa. 

O restante da entrevista autobiografica de Buttimer (MADDRELL, 2009) sera intercruzado 

com outros ensaios biograficos da autora, particularmente o Home-Reach-Journey 

(BUTTIMER, 2001a), que descreve a trajetoria intelectual de Butttimer desde sua infancia na 

Irlanda ate o retorno para Dublin.

Especificamente na UGI, Buttimer trabalhou junto ao geografo japones Keiichi Takeuchi na 

serie Geographers: Biobibliographical Studies8, publica9 ao anual da Comissao de Historia de 

Geografia, que organiza volumes contendo biobibliografias de estudiosos que contribuiram 

com a constitui9 ao do pensamento geografico em diversos periodos e nacionalidades. 

Segundo entrevista concedida a Maddrell (2009), Buttimer relata o esfor9 o para tornar as 

biobibliografias em analises localizadas contextualmente no tempo e no espa9 o. Assim sendo, 

cada ensaio biobiliografico nao sera uma simples hagiografia de um sujeito qualquer, mas 

uma trajetoria de vida constantemente tensionada com as possibilidades e limita9 oes do 

contexto de existencia da disciplina.

Em texto republicado9 na coletanea Placing Autobiography in Geography (MOSS, 2001), 

Anne Buttimer (2001a) faz uma apresenta9 ao autobiografica de sua carreira ate os anos 1990, 

quando ela retorna para a Irlanda, sua terra natal. O ensaio apresenta os contrastes da vida 

cotidiana da autora, tendo inicio com sua infancia na Irlanda e perpassando outros paises nos 

quais ela viveu, como Belgica, Fran9 a, Escocia, Estados Unidos, Suecia e Canada. Buttimer

8 Anne Buttimer, inclusive, assina uma biobibliografia sobre Torsten Hagerstrand, publicada no volume 26 da 
serie Geographers: Biobibliographical Studies (BUTTIMER, 2007).
9 Intitulado A social topography o f  home and horizon: The Misfit, The Dutiful, and Longing fo r  Home 
(BUTTIMER, 1987a), o ensaio autobiografico de Buttimer (2001a) havia sido publicado no Journal o f  
Environmental Psychology em 1987. O titulo do ensaio publicado em 2001 (Home-Reach-Journey) se assemelha 
ao capitulo oito de Buttimer & Seamon (1980), que tem como titulo Home, Reach, and Sense o f  Place 
(BUTTIMER, 1980) e foi traduzido para o portugues por Leticia Padua na Revista Geograficidade 
(BUTTIMER, 2015). Em termos de conteudo, apenas Buttimer (1987a) e Buttimer (2001a) se aproximam; o 
texto de 1980 e aquele que mais se distancia dos demais.
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(20 0 1a) descreve suas areas de estudo quando de sua passagem na gradua9ao -  sendo a 

geografia apenas um interesse lateral para a autora -, alem de aspectos indiretamente 

profissionais, como o desejo de se tornar religiosa. Apresentaremos, com base nesse ensaio 

autobiografico, elementos da vida de Anne Buttimer que serao essenciais para a analise 

empreendida adiante.

A passagem de Anne Buttimer por Seattle-Tacoma nos anos de 1960, quando era uma aluna 

de pos-gradua9ao, e fundamental a nossa analise por dois aspectos: i) a revolu9ao quantitativa 

estava em andamento e a ciencia espacial era considerada como a expectativa de futuro da 

geografia (BUTTIMER, 2001b); ii) Buttimer se interessava, aparentemente pela primeira vez, 

pela no9ao vidalina de “genero de vida”. De acordo com a autora, no mesmo ensaio 

autobiografico, a no9ao de genero de vida envolvia, para a explica9ao dos padroes diarios da 

vida de um grupo, a analise de tres conjuntos: cren9as, tradi9oes e habitos; regras sociais de 

organiza9ao temporal e espacial das atividades; a base fisica do meio bio-ecologico.

Segundo Buttimer (2001a), em uma reuniao da Association o f American Geographers - AAG, 

realizada no ano de 1965 em Columbus/Ohio, os geografos esbo9avam maior sensibilidade a 

analise da cultura a partir da considera9ao das diferen9as ambientais dos grupos. O geografo 

David Lowenthal, inclusive, enviou a Association o f American Geographers um memorando 

para informar a inclusao de sessoes sobre percep9ao e comportamento ambiental pelo Comite 

de Geografia Cultural na reuniao de Columbus da AAG (LOWENTHAL, 1965).

Entre 1965 e 1975, Anne Buttimer se desloca entre Louvain (1965-1966), Glasgow (1968

1979) e Worcester/Massachussetts (1970-1981), com destaque para o ambiente intelectual da 

Belgica, que ja apresentava debates entre abordagens existencialistas, fenomenologistas, 

hermeneuticas e estruturalistas, e para as pesquisas de Buttimer sobre o espa9o social em 

Glasgow (BUTTIMER, 1969). Curiosamente, o ensaio autobiografico de Buttimer (2001a) 

dedica mais linhas aos dois momentos que mais nos interessam neste estudo: o periodo em 

Lund/Suecia (1976-1988) e o desenvolvimento do Dialogue Project.

Os trabalhos de Buttimer sobre o “genero de vida” iniciados em Seattle e um de seus 

principais desdobramentos, as investiga9oes sobre uma no9ao de espa9o social aplicada aos 

estudos urbanos e ao planejamento, em Glasgow chamaram a aten9ao do geografo sueco, um
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dos renomados lideres da chamada geografia quantitativa10, Torsten Hagerstrand. Em 1959, a 

proposito, Hagerstrand havia sido professor visitante em Seattle e aprofundado a orienta9ao 

quantitativa da geografia da epoca (MADDRELL, 2009); no mesmo periodo, Buttimer era 

aluna de doutorado na University of Washington. As trajetorias de Buttimer e Hagerstrand se 

cruzaram em 1959, mas o encontro efetivo entre eles so viria a se efetivar pouco mais de dez 

anos depois.

Na concep9ao de Buttimer (2001a), Hagerstrand tinha interesse em discutir mais a no9ao de 

espa9o social e a abordagem humanista, mas identificava a necessidade de Anne Buttimer 

incorporar a dimensao temporal em sua abordagem analitica do espa9o. Em termos teoricos, 

talvez essa tenha sido a grande empreitada de Buttimer nos seus anos em Lund: aprofundar as 

discussoes sobre temporalidade e genero de vida com Hagerstrand e seu grupo na Lund 

University. Autores como Mircea Eliade (1907-1986), Gaston Bachelard (1884-1962) e 

Merleau-Ponty (1908-1961) foram destacados por Buttimer (2001a) como alguns dos guias 

desse percurso na discussao da temporalidade.

No ano de 1976, conforme planejamento organizado por Hagerstrand, Anne Buttimer fora 

trabalhar como professora visitante na Lund University. Nesse ponto do ensaio autobiografico, 

Buttimer (2001a) apresenta claramente um posicionamento sobre a perspectiva espa9o- 

temporal do modelo da time-geography. Segundo a autora, tal modelo parecia tocar apenas o 

nivel funcional da experiencia espa9o-temporal e enfatizar somente a maneira como for9as 

institucionais modelam trajetorias e caminhos. Ainda que cercada de criticas, a perspectiva da 

time-geography refor9ava que uma compreensao ampla da experiencia ambiental dos grupos e 

individuos demanda, alem do exame de imagens e percep9oes do tempo (BUTTIMER, 

2001a), a analise dos ciclos ecologicos e neurofisiologicos da existencia diaria. A vida, entao, 

parece entrar em questao nas abordagens geograficas desenvolvidas por Buttimer.

Ainda em 1976, Buttimer (2001a) sugere que uma importancia maior come9ava a ser dada a 

questoes praticas e, nesse interim, foi organizado um seminario com o objetivo de facilitar o 

compartilhamento de experiencias sobre valores na pratica disciplinar e a dualidade 

realidade/sonho na ciencia aplicada. Segundo a autora, uma nova voca9ao para sua vida era

10 Alguns autores, como Christian van Paassen (1981) e Buttimer (2001b), apontam a relevancia e proeminencia 
de Torsten Hagerstrand na moderniza9ao da geografia apos a Segunda Guerra Mundial, nao apenas na geografia 
sueca mas tambem nos Estados Unidos da America, pais em que Hagerstrand assumiu cargos como professor 
visitante nos anos de 1960.
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estabelecida: a constru9ao de uma comunidade de estudiosos, em que a compreensao da 

propria pratica poderia facilitar o entendimento da pratica dos outros e, com isso, viabilizar a 

comunica9 ao entre ciencia e sociedade. Ja em 1977, Anne Buttimer assumiu uma posi9 ao de 

pesquisa na Lund University.

Uma outra apari9 ao fundamental de Hagerstrand na trajetoria de Buttimer parece ser o 

impulso dado pelo primeiro a edi9ao do livro The Experience of Space and Place 

(BUTTIMER & SEAMON, 1980); Hagerstrand assina o prefacio do livro e os editores 

esclarecem que a obra e fruto do intercambio entre suecos e americanos sobre o espa9o social. 

No ano seguinte, Anne Buttimer escreveria um texto em uma coletanea intitulada Space and 

Time in Geography -  Essays dedicated to Torsten Hagerstrand (PRED & TORNQVIST, 

1981), organizada por Allan Pred (1936-2007) e Gunnar Tornqvist (1933-presente). Este texto 

nao segue um formato academico estrito, mas sua essentia e de que havia uma liga9ao fulcral 

entre Hagerstrand e Lund, entre a vida do individuo e o lugar da vida. Seria desnecessario 

elencar todos os autores que escreveram ensaios dedicados a Hagerstrand, mas gostariamos de 

reter aqui o nome dos organizadores, que farao sentido adiante: Allan Pred e Gunnar 

Tornqvist. Estes dois autores, alem do professor David Seamon (Kansas State University), 

parecem reproduzir, em alguns artigos, essa simultanea complementaridade e contradi9ao 

entre as abordagens teoricas desenvolvidas por Hagerstrand e por Buttimer.

1.4.1 Dialogue Project: Entre trajetorias

Tendo como molde o seminario de 1976, que contou com o apoio de Torsten Hagerstrand, 

Anne Buttimer organiza um Congresso da Comissao da International Geographical Union -  

UGI sobre Historia do Pensamento Geografico. A proposta do que viria a ser o Dialogue 

Project estava colocada, e pesquisadores seniores, geografos e nao geografos foram 

convidados a refletir sobre o papel e o lugar dos valores em seu pensamento e praticas 

disciplinares.

Como nunca na historia do pensamento geografico, iniciava-se a conforma9 ao de uma das 

maiores fontes e arquivos orais para a historia da disciplina; tudo isso foi capitaneado por 

Anne Buttimer e Torsten Hagerstrand. Para Buttimer (VAN PAASSEN, 1981; BUTTIMER, 

2001b; MADDRELL, 2009), uma das questoes centrais a geografia academica na Suecia 

entre 1970 e 1980 era justamente o dialogo entre os diversos campos de especializa9 ao da 

disciplina e a integra9 ao dos conhecimentos. A geografia vivia, portanto, um problema de
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integra9ao e dialogo fundamental na Suecia, e essa foi a justificativa para que Buttimer e 

Hagerstrand dessem continuidade ao projeto.

O lan9amento do Dialogue Project foi em junho de 1978 e ocorreu em um Seminario na 

cidade de Sigtuna/Suecia. Os resultados deste projeto influenciaram a vida de Anne Buttimer 

pelo menos por uma decada, quando o Dialogue Project foi oficialmente descontinuado. Em 

termos de produ9ao bibliografica, contudo, 1988 esta longe de ser o ano final das 

repercussoes teoricas, metodologicas e filosoficas dessa experimenta9ao iniciada dez anos 

antes por Buttimer e Hagerstrand. Uma serie de estudiosos e profissionais seniores, da 

geografia e de outras disciplinas, foram convidados a compartilhar suas experiencias de 

criatividade, ou seja, estes estudiosos se submeteram a entrevistas para registrar eventos, 

lugares, pessoas e projetos significativos que influenciaram seu trabalho academico.

Criatividade e contexto, estes talvez sejam os dois termos-chave do Dialogue Project entre 

1977-1979, periodo em que as entrevistas se expandiram de modo a abranger estudiosos da 

medicina, administra9ao, direito, arquitetura, sociologia e literatura (BUTTIMER, 2001a). 

Segundo Buttimer (2001a), em meados da decada de 1980, trezentas pessoas ja haviam 

contribuido para o Dialogue e as entrevistas efetuadas ja chegavam a uma centena 

(BUTTIMER, 1987b). A partir da analise do material autobiografico das entrevistas, Buttimer 

(1981; 1982a; 1983a; 1983b; 1993) desenvolve uma trilogia teorico-conceitual e 

metodologica, composta pelos termos significado-metafora-meio11, para investigar quais 

condi9oes possibilitam que determinadas ideias sejam elaboradas.

Ainda como resultado da mesma colabora9ao responsavel pela execu9ao do Dialogue 

Project12, Buttimer coedita um livro com Hagerstrand. Intitulado Geographers o f Norden 

(HAGERSTRAND & BUTTIMER, 1988), este livro, com uma bela e informativa introdu9ao 

escrita pelo geografo William R. Mead (1915-2014) sobre o contexto geral da geografia 

escandinava e com apoio do Swedish Council for Research in the Humanities and Social 

Sciences, contem um conjunto de ensaios biograficos de geografos escandinavos seniores.

11 A expressao original advem dos termos frances e ingles milieu. Sempre que utilizarmos a palavra “meio” neste 
texto, ao menos quando nos referirmos a concepgao de Anne Buttimer, o referente original e “milieu”.
12 Torsten Hagerstrand e Anne Buttimer desenvolveram um arquivo audiovisual e textual completo do Dialogue 
Project na Lund University. Alem disso, o sitio online da University College Dublin, ultima institui9 ao de Anne 
Buttimer ate sua aposentadoria, possui um sumario com informa9 oes gerais da pesquisa e das entrevistas (ver: 
https://www.ucd.ie/geography/research/lifeexperienceascatalystforcross-disciplinarycommunication/) e o sitio 
online da International Geographical Union no YouTube hospeda uma parte substantiva do material audiovisual 
das entrevistas feitas com geografos no ambito do Dialogue Project (ver: IG U  Channel/YouTube).

https://www.ucd.ie/geography/research/lifeexperienceascatalystforcross-disciplinarycommunication/
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No prefacio de Geographers of Norden (HAGERSTRAND & BUTTIMER, 1988), assinado 

pelos organizadores, uma serie de rela9oes e estabelecida entre a abordagem da vida cotidiana 

desenvolvida por Buttimer desde o seu artigo classico de 1976 (Grasping the Dynamism of 

Lifeworld) e a perspectiva temporo-espacial elaborada por Hagerstrand tambem desde os anos 

1970. Neste prefacio, Hagerstrand & Buttimer (1988) descrevem os pensamentos como 

produtos de uma vida -  que, por sua vez, possui uma historia que pode ser interpretada a 

partir dos intercruzamentos de jornadas de vida entre si e com o meio no qual se 

desenvolvem.

Ideias nao sao produtos desaterrados, mas surgiriam a partir do processo da vida, que muda 

progressivamente e, por conseguinte, afeta o conteudo dos pensamentos e das praticas. Em 

termos metodologicos, para a capta9ao dessa rela9ao visceral entre pensamento e vida, nada 

mais indicado do que a abordagem autobiografica. Assim, Hagerstrand & Buttimer (1988) 

situam o Geographers of Norden, um livro composto de treze autobiografias de universitarios 

aposentados ate 1980 com dois aspectos comuns: experiencia de trabalho conjunto e a lingua 

vernacula.

Nao apenas em ingles foram publicados os resultados do Dialogue Project; um breve texto de 

Buttimer (1987b), publicado no Bulletin de I’Association de geographes frangais, apresenta a 

metodologia e avalia os resultados do projeto de dialogo internacional em ciencias sociais 

iniciado em 1977. Conforme apontado no artigo (BUTTIMER, 1987b), o objetivo inicial do 

projeto era abrir caminhos para a comunica9ao entre especialistas de diversas areas. 

Depreende-se, ao atentar para o objetivo inicial do Dialogue Project, que autobiografia e 

historia oral como ponto de partida para investiga9oes em historia do pensamento geografico 

nao foram pressupostos, mas resultados de pesquisa obtidos por Anne Buttimer e Torsten 

Hagerstrand.

Em termos nacionais e disciplinares, a variedade do Dialogue Project e imensa; afinal, ainda 

que o foco fossem as experiencias individuais na pratica cientifica, importava para os 

idealizadores do projeto uma grande diversidade de contextos disciplinares e nacionais. 

Apesar da heterogeneidade, estudiosos europeus e americanos aparecem em maior numero. 

Tres eixos presidiam a organiza9ao das entrevistas: historia das ideias e das praticas; 

planejamento e pratica da ciencia aplicada; criatividade humana e seu contexto de 

desenvolvimento. A tecnica da narrativa autobiografica foi utilizada com o objetivo de
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propiciar a auto-compreensao e, com isso, possibilitar o entendimento mutuo para melhorar a 

comunica9ao entre campos de pensamento e pratica distintas.

1.4.2 Criatividade humana e contexto

Um conjunto de trabalhos de Anne Buttimer nos anos 1970 e 1980 teve como temas a razao, a 

racionalidade e a criatividade humanas (BUTTIMER, 1979a; BUTTIMER, 1979b; 

BUTTIMER, 1983 a; BUTTIMER, 1983b). Nao se pode afirmar que esta tenha sido uma 

pesquisa desvinculada dos demais projetos concebidos por Buttimer em seu periodo de maior 

rela9ao com os geografos da Lund University. Em um texto sobre racionalidade e criatividade 

humanas, Buttimer (1979a) come9a enfatizando que, a despeito do encantamento ocidental no 

seculo XX com as tecnologias e suas implica9oes praticas para o planejamento, as 

experiencias e ideias do espa9o sao amplamente ignoradas. O planejamento e as experiencias 

cotidianas da vida das pessoas estariam cada vez mais distantes, segundo a constata9ao da 

autora. A racionalidade, por conseguinte, tem se apegado a pretensa objetividade do 

planejamento, das generaliza9oes estatisticas e da verifica9ao logico-matematica, deixando de 

lado as peculiaridades de situa9oes especificas.

Embora seja um desafio captar as particularidades da experiencia de vida sem deixar de lado 

os horizontes mais gerais do conhecimento, Buttimer (1979a) sugere que o procedimento 

autobiografico pode nos encorajar a buscar solu9oes criativas. Afinal, se nossa experiencia no 

mundo se da atraves de nossas a9oes no meio, devemos tornar consciente essa rela9ao entre o 

conteudo da vida e o mundo onde a experiencia ganha sentido. Essa reflexao remete aquela do 

mundo vivido que, como Seamon (1980) faria um ano depois, Buttimer (1979b) desenvolve a 

partir do conceito de Lebenswelt.

Ao aliar o Lebenswelt a no9ao geografica de genero de vida e tendencias habituais de um 

povo nas experiencias cotidianas, a autora questiona se o mundo vivido nao seria, entao, 

constituido com base na tensao entre os niveis de ideias e valores (noosfera), da a9ao e das 

rotinas temporo-espaciais de intera9ao (socio-tecnosfera) e dos ritmos do corpo no meio 

(biosfera). Seja por essa ou por outras vias, o geografo que busca estudar os tipos de 

experiencia de vida no mundo deve come9ar a investiga9ao pela propria biografia, conforme 

Gomes (1996) ja havia enunciado sobre o projeto humanista de Buttimer (1979b).
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Uma rela9ao entre a perspectiva biografica de Buttimer (1983b) no relatorio do evento de 

Sigtuna (1978) e a concep9 ao de criatividade de Tornqvist (2004) e importante para 

evidenciar, a exemplo do que sera feito adiante entre Seamon (1980) e Pred (1979), que os 

embates entre gera9 oes sobre a pesquisa da vida cotidiana retroalimentam as proprias 

perspectivas teoricas de sua composi9 ao. O objetivo de Gunnar Tornqvist (2004), que tambem 

e um geografo associado aos estudos em Lund, em Creativity in time and space e identificar 

caracteristicas dos meios onde os individuos criativos desenvolvem e comunicam suas 

capacidades. Como os meios (milieux) forjam a criatividade e promovem a renova9ao na arte 

e na ciencia? Essa e a questao motriz do artigo de Tornqvist (2004). Tendo como base 

empirica as trajetorias biograficas de laureados do Premio Nobel, o autor tra9 a os percursos 

mundiais desses individuos e chega a constata9 ao de que mobilidade e criatividade favorecem 

uma serie de processos criativos.

A criatividade se distancia dos mecanismos de difusao de inova9oes tao arduamente 

estudados por Hagerstrand nos anos de 1950 (TORNQVIST, 2004). Basicamente, o autor 

considera a criatividade como um agrupamento de novas ideias que surgem das experiencias 

em conexao com o meio circundante; este processo, ao menos no ambito de uma disciplina, 

geralmente e fruto da criatividade coletiva e nao da individual. E justamente essa prerrogativa 

da criatividade coletiva que nos estimula a analisar a trajetoria de Anne Buttimer a partir de 

suas conexoes com outros meios, geografos e perspectivas teoricas. Sao todos esses contatos, 

e nao o meio descolado das pessoas, que sao responsaveis pelos processos criativos. Assim se 

desenvolve a perspectiva de Tornqvist (2004), segundo a qual a mobilidade e uma rede de 

troca de informa9 oes sao os alicercer para qualquer ambiente criativo.

Com base na mencionada analise dos registros biograficos dos laureados do Premio Nobel, 

Tornqvist (2004) faz um levantamento das informa9 oes que aparecem em todos: infancia, 

juventude, ensino superior, mudan9 as no local de trabalho, inspira9 oes pessoais, entre alguns 

outros. O autor, entao, operacionaliza os principios da time-geography para examinar a 

rela9 ao convergente ou divergente entre lugares de produ9 ao cientifica e processo criativo dos 

laureados. Essa analise possibilita ao autor elencar um conjunto de meios a que estao 

associados, ao menos nas narrativas biograficas dos laureados, os processos criativos: lugares 

de agrupamento de especialistas; ambientes que facilitam a troca de informa9oes e as 

reunioes; instabilidade estrutural e possibilidade de romper com os padroes de
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estabelecimento consolidados, perspectiva tambem apontada por Buttimer (MADDRELL,

2009); e, por fim, a mobilidade de individuos criativos.

O evento de Sigtuna (1978) foi o marco para o Dialogue Project e a publica9ao resultante do 

seminario e aquele texto de Buttimer (1983b) que sera pareado com o de Tornqvist. Nesse 

evento, os individuos de diversas especialidades estavam reunidos para discutir duas 

tematicas amplas: “Criatividade e Contexto” e “Religiao, Arte e Sociedade”. O primeiro eixo 

continha ainda questoes especificas sobre como a vida cotidiana e a rotina poderiam 

fundamentar a criatividade pessoal. A criatividade, tanto em Buttimer (1983b) como em 

Tornqvist (2004), somente poderia ser apreciada em termos contextuais, e a personalidade 

criativa deveria ser integrada ao meio e a historia social e intelectual para melhor ser 

compreendida. Ao inves de debates teoricos sobre criatividade, conforme ja descrito, os 

autores foram convidados a discutir sobre suas experiencias de carreira.

A criatividade, conforme Buttimer (1983 a; 1983b), era a capacidade de mobilizar recursos da 

vida no ambiente, e sua analise demandou a investiga9ao de quatro grandes eixos. O primeiro 

era o contexto, composto por eventos e ideias predominantes no seculo XX. Em segundo 

lugar, vinha a trajetoria de vida, que definiria as experiencias (profissionais, esteticas, 

politicas e pessoais), lugares e eventos da vida que eram considerados trampolins criativos na 

vida dos sujeitos. Em terceiro lugar, temos as intera9oes, qual ambiente social, institucional, 

teorico e pessoal, que davam tom as experiencias dos individuos. Finalmente, o ultimo 

aspecto era o lugar da pratica cientifica, ou seja, como a experiencia cotidiana do ambiente de 

trabalho oferecia condi9oes propicias a criatividade. Tornqvist (2004), que tambem participou 

do seminario de Sigtuna, possui uma compreensao de analise da criatividade na vida cotidiana 

que se aproxima muito da de Buttimer (1983a; 1983b). Apesar de ser um autor geralmente 

associado a uma suposta perspectiva funcionalista da time-geography, ele foi sensivel a 

organiza9ao da vida e ambiente cotidianos do lugar de pesquisa.

Um dos aportes teoricos do Dialogue Project e a discussao sobre criatividade e contexto. Ao 

pensar sobre a propria pratica, as ideias e o trabalho cientificos podem ser mais bem 

compreendidos. Olhar para as historias de vida dos outros pode ajudar na avalia9ao das nossas 

proprias perspectivas profissionais e escolhas da vida (MADDRELL, 2009). Por que nao 

convidar colegas seniores para fazer o mesmo, compartilhar suas experiencias profissionais? 

Essa foi a tonica do Dialogue Project e do supracitado seminario sobre criatividade de



74

Sigtuna em 1978, do qual um dos resultados foi publicado nos Lund Studies in Geography -  

Ser. B Human Geography, numero 50 (BUTTIMER, 1983b).

A analise preliminar do material autobiografico oriundo das entrevistas resultou na triade 

teorico-conceitual mencionada anteriormente: significado-metafora-meio. De forma geral, o 

significado dizia respeito as preferencias de trabalho, ou seja, que tipos de atividade 

possibilitaram o contexto de criatividade dos individuos. Em segundo lugar, temos a 

metafora, que corresponde a estilos cognitivos ou modelos de visao do mundo, um modo de 

ver a realidade que pode variar de pessoa para pessoa ou mesmo ao longo da trajetoria de um 

pesquisador.

Entre as metaforas mais comuns, ha aquela do mundo considerado um sistema mecanico, 

outra que concebe o mundo como um conjunto de padroes e, ainda, outras que atribuem 

significado ao mundo como um palco de eventos espontaneos. O meio abrange aqueles 

ambientes dotados de circunstancias basicas para a manifesta9ao da criatividade -  por 

exemplo, os contextos politico, economico e social a que estao submetidas as carreiras 

cientificas. As escolhas, portanto, nao sao apenas pessoais e indicadas pela trajetoria 

individual, mas ditadas tambem pela estrutura institucional e social mais ampla.

Apesar dos frutuosos resultados do Dialogue Project na compreensao das praticas 

disciplinares, em sua consequente integra9ao dos conhecimentos e na cria9ao de um arquivo 

de historia oral para a investiga9ao em historia da geografia, o termo de financiamento do 

Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences chegou ao fim e Anne 

Buttimer aceitou o convite para ser professora na Universite d'Ottawa. Novamente, as 

trajetorias de Buttimer e Hagerstrand se distanciaram.

1.4.3 Outros sujeitos, mesmas intersegoes

Haviamos pensado em tra9ar um panorama, a exemplo daquele feito para a time-geography, 

para descrever o humanismo na geografia conforme sua expressao nos anos de 1970, tendo 

como base artigos publicados nos periodicos Annals o f the American Association o f 

Geographers e The Canadian Geographer. Sem duvida, teria sido bastante proveitoso 

vasculhar os conhecidos textos de Yi-Fu Tuan (1976), Edward Relph (1970) e tambem de
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Nicholas Entrikin (1976)13. No entanto, diante da sugestao de Otero-Pailos (2010) de nao 

partir de grupos auto-identificados, decidiu-se que as conexoes entre autores associados direta 

e indiretamente a vida de Anne Buttimer na Lund University seriam a base da analise de 

determinados textos.

Tendo como referencia a vida cotidiana e o movimento/deslocamento na vida, tematica que 

perpassa o conteudo dos tres textos discutidos nesta se9ao, dois grupos foram identificados. A 

perspectiva fenomenologica congrega um conjunto de textos, particularmente os de Buttimer 

(1976) e Seamon (1980). O segundo grupo, especificamente o texto de Pred (1979), compoe a 

perspectiva sistemico-funcional comumente associada a time-geography. A proximidade 

tematica dos autores aparentemente reduz a distancia entre os polos, e seu dialogo, ao menos 

para a historia da geografia, parece mais proveitoso em termos teorico-metodologicos do que 

sua mutua exclusao.

O texto de Buttimer (1976), intitulado Grasping the dynamism o f lifeworld, estava sendo 

escrito enquanto a autora estava na Suecia e ja  havia sido questionada por Hagerstrand 

(MADDRELL, 2009) sobre a necessidade de uma reflexao temporal em sua compreensao 

humanista do espa9o social e da geografia. A partir do termo Dwelling (HEIDEGGER, 2002), 

a autora se questiona se esta no9&o, traduzida para o portugues como “habita9&o”, poderia 

fornecer caminhos para a pesquisa na geografia.

Algumas ideias da fenomenologia -  entre elas, as no9oes de corpo-sujeito e intersubjetividade

-  sao discutidas pela autora para enfatizar o questionamento desta as abordagens positivistas 

derivadas da cisao sujeito-objeto. O corpo-sujeito teria como foco a rela9ao entre corpo e 

mundo, como nas formula9oes de Merleau-Ponty (1999), e a intersubjetividade enfatizaria o 

dialogo entre pessoa e meio com base na heran9a cultural. Entre estas duas ideias, Buttimer 

(1976) desenvolve brevemente a ideia de ritmos temporo-espaciais como via para a 

compreensao da dinamica da experiencia no mundo.

Um item do texto e destinado ao estudo da importancia dos ritmos temporo-espaciais no meio 

e, para essa discussao, a autora aponta Hagerstrand como um dos criticos da sobreposi9ao da 

diferencia9ao espacial sobre o tempo nos estudos geograficos do seculo XX. Para Buttimer

13 Vide o livro de Werther Holzer (2016) para uma minuciosa analise da trajetoria da geografia humanista de 
1950 ate 1990. Para um breve panorama da inser9ao de Anne Buttimer na perspectiva humanista, destaca-se o 
artigo de Joao Baptista Mello (2005).
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(1976), em consonancia com toda a discussao precedente da time-geography, o papel 

fundamental de Hagerstrand foi o de apontar a importancia do tempo e da finitude dos povos 

na analise geografica. Por mais que o entendimento da experiencia humana nao possa ser 

reduzido a geometria, o ponto de vista fenomenologico, segundo a autora, supoe que o espa9o 

e um conjunto dinamico em que o corpo-sujeito se desloca e busca significado.

Apos descrever o modelo da time-geography usando a metafora do diagrama, Buttimer (1976) 

o considera uma ferramenta importante para a investiga9ao do dinamismo dos ambientes 

diarios. Afinal, o dinamismo so e possivel com o movimento e as consequentes atividades 

executadas por uma pessoa em sua vida diaria. Ainda assim, a autora considera a time- 

geography um modelo assentado em um prisma funcional, topologico e indiferenciado 

espacialmente. O mundo nao e somente substrato indiferenciado; pode ate ser em algumas 

ocasioes, mas a contribui9ao do geografo reside exatamente no desvelamento do papel do 

“mundo” na experiencia da vida cotidiana.

O comportamento no espa9o e no tempo pode indicar padroes superficiais, mas a 

profundidade do dinamismo da experiencia individual e coletiva nao e apreendida nesse nivel 

de analise. Nesse caso, a fenomenologia seria fundamental para que o individuo, no exame de 

sua propria experiencia, pudesse compreender melhor as experiencias alheias (BUTTIMER, 

1976). Essa e simplesmente a base do procedimento autobiografico do Dialogue Project e de 

outros projetos desenvolvidos por Anne Buttimer com Torsten Hagerstrand, como o ja citado 

livro Geographers o f Norden!

Buttimer (1976) continua e, para a nossa analise, alcana o apice: “A experiencia pessoal tem- 

me demonstrado como os residuos dos ritmos e rotinas anteriores, no meu relacionamento 

com a natureza, espa9o, tempo e pessoas, tem influenciado minha avalia9ao de um novo meio 

ambiente” (BUTTIMER, 1982b, p. 188). Nesse sentido, alem de tra9ar as rotas desenhadas no 

espa9o-tempo e definir os limites institucionais de encontro entre individuos, a fenomenologia 

possibilitaria esse retorno as experiencias passadas como fundamento do presente. A vida de 

um individuo e muito mais que as coordenadas geograficas e historicas de uma rede 

indistinta; a experiencia e diferenciada e somente uma geografia dos diversos ritmos poderia 

descrever a experiencia do mundo vivido.

Buttimer (1976) opoe abordagens cientificas e humanistas, certamente, mas nao recusa o 

dialogo entre elas. Antes pelo contrario, a perspectiva humanista convida ao dialogo as
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dualidades postas pela heran9 a cientifica ocidental: mente e ser, intelectual e moral, arte e 

ciencia. Da mesma maneira, a time-geography, que possui claramente uma validade do ponto 

de vista administrativo (BUTTIMER, 1976) e do planejamento, poderia contribuir para a 

reflexao fenomenologica do ser-no-mundo e do comportamento cotidiano das pessoas. Nao se 

pode esquecer que Anne Buttimer, durante toda a sua trajetoria, nao cessou de investigar vias 

de pesquisa para o planejamento urbano e espa9 o social de areas residenciais, fazendo eco as 

suas pesquisas dos anos de 1960.

As no9 oes de intersubjetividade e corpo-sujeito sao apresentadas por Buttimer (1976) como 

potenciais de conexao entre geografia e fenomenologia, sendo que esta ultima e analisada por 

Seamon (1980) em conexao com as rotinas cotidianas e merece aten9 ao. Nao e nosso objetivo 

desenvolver as diferen9as teorico-filosoficas da fenomenologia, mas cabe ressaltar, ao menos 

de modo geral, que corpo e mundo nao sao separados e uma das bases fenomenologicas e a 

supera9 ao desse dualismo. Se a fenomenologia busca se distanciar dos apriorismos e 

compreender as coisas como elas sao no mundo, e uma das tarefas da geografia e descrever e 

compreender como os povos vivem em seus lugares, espa9 os e ambientes cotidianos, Seamon 

(1980) se aproxima de Buttimer (1976) e da no9 ao de dweeling para caracterizar a geografia 

fenomenologica: uma geografia da experiencia humana na Terra.

Um dos modos de experienciar cotidianamente o espa9 o e o movimento, o deslocamento do 

corpo no mundo. Body-subject, time-space routines and place-ballets, o texto de Seamon

(1980) que referenciamos, faz parte da coletanea organizada por ele e por Buttimer a que nos 

referimos anteriormente (BUTTIMER & SEAMON, 1980). Vale relembrar, com isso, que 

essa obra foi impulsionada por Hagerstrand e surgiu do intercambio continuo entre Anne 

Buttimer, seus alunos americanos e os correspondentes suecos da Lund University, 

universidade em que Buttimer trabalhava como professora visitante concomitantemente a 

Clark University.

A questao central de Seamon (1980) e como explorar o movimento cotidiano no mundo da 

vida. Nesse texto, o autor desenvolve sua argumenta9 ao de modo a solapar duas abordagens 

convencionais do movimento diario, a saber: comportamental, que considera o movimento do 

individuo em termos de estimulo-resposta ao ambiente; cogni9 ao espacial, abordagem que 

defende a dependencia, por parte do deslocamento, de processos cognitivos como pensamento 

e decisao. Grosso modo, estas duas abordagens correspondem ao empirismo e ao
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intelectualismo, ao passo que a fenomenologia se postaria na contramao de ambas. O 

movimento da fenomenologia e de retorno a essencia do deslocamento como experiencia do 

individuo nos projetos habituais da sua vida.

Para substanciar a no9 ao de corpo-sujeito14, Seamon (1980) faz men9 ao a intencionalidade 

corporal (MERLEAU-PONTY, 1999) e a caracteriza como a capacidade do corpo para 

comportamentos imediatos. Como o corpo possui atitudes naturais, e nem toda atitude e 

resultado de uma consciencia previa a a9 ao, o corpo nao e inerte e sem agencia como sugerem 

as abordagens convencionais do movimento. Nao ha necessidade continua de planejamento de 

comportamentos (SEAMON, 1980), visto que o corpo tambem e a9 ao, ele tambem age sobre 

as necessidades do individuo no mundo e sugere comportamentos que perpassam a 

consciencia. Essa no9 ao do corpo-sujeito e garantia de que a9 oes e movimentos de 

experiencias passadas nao precisarao passar novamente pela consciencia, abrindo espa9 o para 

a criatividade dos sujeitos para gestos nao-mundanos (BUTTIMER, 1976).

Seamon (1980) descreve um conjunto de conceitos para abrigar suas proposi9 oes sobre o 

corpo-sujeito. Um deles sao as rotinas temporo-espaciais (time-space routines), termo que 

sintetiza o conjunto habitual de padroes corporais, rotinas que se aproximam de atividades 

nao-conscientes e por esse motivo sao essenciais na vida cotidiana das atitudes naturais. O 

segundo conceito e o place-ballet, expressao que pode ser traduzida como lugar-coreografia15, 

e distingue a conexao de muitas rotinas temporo-espaciais nos lugares e sustentam uma 

determinada forma de expressao. Essa forma de expressao, por fim, foi denominada pelo 

autor de body-ballet. Tais lugares nao sao apenas coordenadas isometricas percorridas por um 

corpo, mas lugares densos de significados sem reflexao consciente, um verdadeiro composito 

de atitudes naturais.

O ritmo e dinamismo do lugar de que falava Buttimer (1976) decorrem, ao menos para 

Seamon (1980), dos diversos padroes espaciais e temporais da experiencia das pessoas em um 

ponto de encontro. Para finalizar, o autor enfatiza a necessidade de o geografo reconhecer que 

a terra e ligada ao corpo e os lugares constituem um todo organico a partir da materia-prima 

do meio e das pessoas envolvidas em sua composi9ao. E esse o aspecto que aguardavamos

14 A expressao em ingles e body-subject, mas optamos por utilizar a mesma tradu9ao que aquela utilizada na 
versao de Buttimer (1976) no livro “Perspectivas da Geografia”, editado por Antonio Christofoletti (1982).
15 O termo ballet nao significa literalmente “coreografia”, mas dan9a ou corpo de baile. Portanto, o autor utiliza 
o termo choreography apenas uma vez para descrever a rela9ao entre o corpo e lugar.
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para trazer a baila mais um personagem: Allan Pred e seu texto The academic past through a 

time-geographic looking glass (PRED, 1979).

Esse texto de Pred (1979), que trabalhou durante os anos 1970 e 1980 com Torsten 

Hagerstrand, Nigel Thrift e outros estudiosos da time-geography16, e bem curto, e sua tese e 

de que o conteudo de uma vida e os atributos espaciais e temporais de uma trajetoria 

individual sao moldados por uma sequencia de processos. Entre esses processos, o autor cita 

as fun9oes institucionais assumidas por um individuo ao longo da vida; afinal, as fun9oes 

institucionais definem lugares que os individuos poderao acessar, fazendo referencias as 

restri9oes de acesso da time-geography (HAGERSTRAND, 1970; THRIFT, 1977). Sem a 

possibilidade de citar Seamon (1980), que publicou seu texto um ano depois, mas citando 

Buttimer (1976) e Hagerstrand (1970), Pred (1979) faz referenda a time-geography para 

pensar a trajetoria de seus proprios escritos na geografia.

Segundo Pred (1979), como os escritos academicos estao inexoravelmente ligados ao passado, 

o conteudo de cada obra seria distinto se a trajetoria de vida do individuo estivesse ligada a 

fun9oes e posi9oes institucionais diferentes no passado. A participa9ao em esta9oes 

especificas no tempo-espa9o requer a sincroniza9ao e convergencia das trajetorias dos 

projetos de outras pessoas e objetos inanimados com as nossas proprias. O autor, ao fazer a 

leitura do proprio passado academico, lan9a mao dos contatos pessoais cotidianos, ideias 

veiculadas em determinados lugares, seu primeiro contato com ideias, livros, artigos e 

impulsos informacionais coletivos.

Uma trajetoria academica e a combina9oes desses elementos e, alem disso, esta enraizada no 

conteudo da vida, porque cada situa9ao do presente esta inextricavelmente vinculada a 

situa9oes passadas, aspecto em que Pred (1979) e Seamon (1980) se aproximam ainda mais 

em termos teoricos. Segundo van Paassen (1981), Hagerstrand faz renascer uma concep9ao do 

individuo como corpo dotado de historia, com um percurso; esta tradi9ao, ao remontar a 

geografia vidalina (VAN PAASSEN, 1981), retoma tambem a associa9ao entre individuo- 

meio-situa9ao como conceitos interdependentes na geografia.

A corporifica9ao do individuo ocorre no tempo e no espa9o, ela e a biografia cumulativa de 

realiza9oes que estao assentadas no presente e enraizadas no passado do corpo que desenha

16 Allan Pred tambem participou do Seminario de Sigtuna e apresentou, assim como Gunnar Tornqvist, a 
importancia das redes de comunica9ao e intera9 ao nos processos de criatividade.
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seu caminho no tempo-espa9o. Vale ressaltar que e de Vidal de la Blache e do genero de vida 

a inspira9ao de Buttimer (1976; 1979b) para o estudo dos padroes cotidianos de 

comportamento e intera9ao na experiencia dos lugares. Somando aquela mesma 

complementaridade entre a abordagem da criatividade de Buttimer (1979a) e Tornqvist

(2004), esta e a segunda interse9ao entre sujeitos que avaliam a vida cotidiana sob prismas 

distintos.

1.4.4 Colocando as coisas no lugar

Esta se9ao, com ares conclusivos, busca ordenar toda a profusao de argumentos elaborados e 

desenvolvidos sobre Buttimer. No entanto, diferentemente das conclusoes tradicionais, nas 

quais e considerada uma gafe a cita9ao de livros e autores, faremos men9oes diretas a tres 

escritos especificos de Anne Buttimer: On people, paradigms, and ‘Progress’ in Geography 

(BUTTIMER, 1981); a introdu9ao de The Practice o f Geography (BUTTIMER, 1983 a); e a 

introdu9ao e o capitulo inicial de Geography and the Human Spirit (BUTTIMER, 1993). Ao 

contrario dos demais textos, estes sao considerados balizadores do pensamento e pratica 

geograficos de Anne Buttimer nos anos de 1970 e 1980. Esses trabalhos da autora nao serao 

diretamente discutidos, mas as perspectivas teoricas por eles abertas serao ilustradas a medida 

da sintese da trajetoria deste texto.

As contribui9oes dos referidos textos de Buttimer (1981; 1983a; 1993) sao diversas e estao 

em conexao com o projeto maior de suas investiga9oes da vida cotidiana de pesquisadores. O 

primeiro aspecto a ser destacado e a reciprocidade entre abordagens paradigmaticas, ou de 

grandes padroes do pensamento, com abordagens biograficas e autobiograficas. Embora uma 

historia da geografia embasada em termos paradigmaticos tenha um potencial enorme na 

cria9ao de identidades disciplinares, sua enfase reside na analise do produto da ciencia e nao 

no processo da ciencia sendo feita. Nesse sentido, como a ciencia e feita em algum lugar e a 

experiencia cotidiana do sujeito-corpo nao se separa do meio na qual ocorre, o pensamento 

geografico e tambem fruto da experiencia no meio.

Uma abordagem da historia da geografia preocupada com o processo da pratica cientifica, e 

nao simplesmente com seus produtos, deve se concentrar no trabalho cotidiano de individuos 

que contribuiram para o pensamento geografico, geografos ou nao. Os padroes gerais nao 

devem ser relegados ao esquecimento, mas estes nao devem se constituir como a unica matriz 

de pesquisa da historia do pensamento geografico. Alem disso, a busca da media9ao entre as
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perspectivas macro e micro da historiografia disciplinar deve ser uma constante na analise 

biografica de trajetorias individuais. O individuo, como ser-no-mundo e corpo no lugar, nao 

pode ser sem que haja uma intera9ao com outros individuos e objetos do seu meio em um 

determinado momento. Experiencia e conhecimento, portanto, nao sao compartimentos 

estanques, e uma abordagem biografica a historia da geografia demanda a investiga9ao das 

experiencias de geografos particulares no contexto de sua trajetoria temporo-espacial.

As ideias geograficas tambem estao associadas a coordenadas de tempo e espa9o, as 

convergencias de condi9oes que ajustam o “meio”, ou contexto ambiental, ideal para o 

surgimento das condi9oes de criatividade. O pensamento geografico -  e, consequentemente, 

sua historiografia -, ao se constituir a partir de coreografias de corpo e lugar, tambem pode 

ser analisado segundo uma chave interpretativa que enfatiza a experiencia nos lugares e os 

ritmos temporo-espaciais que possibilitam a troca de informa9oes e a comunica9ao 

intersubjetiva. Rastreia-se a historia das trajetorias com base nos relatos autobiograficos e 

biograficos, que sao fontes fundamentais para uma historia da disciplina que nao se resume a 

apriorismos e pressuposi9oes.

Eventos, encontros, livros, textos e experiencias pessoais de diversas naturezas sao alguns dos 

indicios dos fatores que podem moldar o pensamento, ou, ao menos, serem consideradas por 

quem relata a experiencia como tendo essa fun9ao. Embora a historia do pensamento seja 

tambem a analise dos produtos da ciencia, a integra9ao com as abordagens biograficas deve 

ter como foco as situa9oes concretas da experiencia cotidiana do individuo que faz a ciencia e 

nao apenas a narrativa biografica das realiza9oes individuais por si sos. A experiencia de 

meios especificos de criatividade em periodos do tempo da sentido aos conteudos que 

compoem a trajetoria individual.

Separados por dez anos entre uma e outra publica9ao, a coletanea de autobiografias 

selecionadas do Dialogue Project e do The practice o f geography (BUTTIMER, 1983 a) e a 

analise desse material autobiografico em Geography and the Human Spirit (BUTTIMER, 

1993) expressam esse programa de pesquisa em historia do pensamento que se embasa na 

pratica geografica, na experiencia cotidiana de individuos que se desdobra em jornadas de 

vida em contextos e meios especificos.
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Quando Buttimer (1982; 1983a; 1993) identifica “significado”, “metafora” e “meio”17 como 

os tres grandes aspectos recorrentes na historia de cada autor, nao quer dizer que nao 

possamos identificar outros valores e novas grades de interpreta9ao da trajetoria de uma vida 

de pesquisa. Ampliar a analise para alem dos meios de expressao escrita da pratica geografica 

poderia ser um destes caminhos a seres percorridos pela historiografia. Buttimer (1983a) 

sugere, para isso, o estudo do carater moral, artistico e estetico dos estilos descritivos e 

explicativos; essa tarefa, somente a titulo de exemplo, poderia ser proposta a partir da analise 

do significado das imagens na pratica geografica de determinado geografo ou conjunto de 

geografos.

Os grandes padroes, que podem ser definidos por paradigmas, institui9oes, limites nacionais, 

cronologia, temas de pesquisa e outros diversos parametros gerais, podem deixar de lado a 

caracteriza9ao intersubjetiva da pratica cotidiana de pesquisa que da sentido a historia do 

campo. A historia de vida, as biografias e autobiografias podem focalizar as conexoes entre a 

atividade cientifica individual e a constru9ao social do pensamento e pratica. Tanto na 

abordagem fenomenologica de Buttimer quanto na perspectiva da time-geography, a aten9ao 

a composi9ao do cotidiano no desenvolvimento do trabalho criativo faz a media9ao entre 

individuo e contexto. Deixando de lado as abordagens biograficas da historia da geografia, 

mas sem esquece-las, passe-se no capitulo seguinte a analise de narrativas de vida do geografo 

Denis Cosgrove.

17 Uma das aplica9oes da chave interpretativa significado-metafora-meio foi feita por Buttimer (2005) em seu 
estudo sobre o geografo e economista estoniano, com passagem por Lund e impacto na geografia sueca dos anos 
de 1940 e 1950 (BUTTIMER, 2001b), Edgar Kant (1902-1978).



83

CAPITULO 2 - SOBRE NARRATIVAS DA VIDA E DE SEU FIM: 

BIOBIBLIOGRAFIAS, ENTREVISTAS AUTOBIOGRAFICAS E OBITUARIOS

Parece ainda pouco comum, ao menos na historiografia da geografia, a incorpora9ao 

sistematica de fontes biograficas nas investiga9oes. Tais fontes sao variadas, estruturadas de 

maneira tambem diversa e incluem um espectro de materiais que se estende das autobiografias 

as organizadas biobibliografias. Na teoria literaria, por exemplo, a grande controversia gira 

em torno da defini9ao dos limites que diferenciam o obituario dos outros tipos de registro 

biografico. Dada a variedade de registros biograficos, o obituario se diferencia por ocupar a 

borda que separa a vida da morte, possibilitando que alguem seja celebrado e tenha seus feitos 

memorializados na historia de um grupo.

Tendo por base a escassa literatura sobre o tema da biografia na historia da geografia, tres 

pressupostos orientam este capitulo: i) o biografo ocupa um papel de organizador e reconstroi 

a vida do sujeito biografado, enfatizando -  ou nao -  determinados elementos de sua trajetoria;

ii) diante da multiplicidade de formas de organiza9ao da vida do biografado, suas 

representa9oes sao necessariamente multiplas; iii) uma das fun9oes historiograficas da 

biografia e fornecer uma narrativa que situe o biografado na tradi9ao (ou tradi9oes) disciplinar 

em que se deseja inseri-lo.

Tendo como tema a trajetoria intelectual do geografo britanico Denis Cosgrove (1948-2008), 

formulou-se uma questao que privilegia um tipo especifico do genero biografico da escrita: 

Como a estrutura das narrativas organiza modos de representa9ao da posi9ao do autor na 

disciplina? Nosso objetivo geral, com base nessa questao, e analisar o modo como a estrutura 

das narrativas biograficas organiza as representa9oes de Cosgrove na historia do pensamento 

geografico. Se, como supomos, a escrita de uma narrativa biografica sobre uma figura 

cientifica significa tambem uma maneira de contar a historia da tradi9ao de estudos na qual o 

autor se insere/e inserido, quais seriam as representa9oes de Denis Cosgrove que delineiam 

sua identidade e o situam na geografia?

Para atender ao objetivo mais amplo, fez-se necessaria a elabora9ao de dois objetivos 

secundarios. Partindo da premissa de que uma narrativa biografica muitas vezes e 

caracterizada pelo discurso intimo e estruturado a partir de lembran9as particulares do autor 

do texto, o primeiro objetivo especifico consiste em identificar as realiza9oes academicas, as 

tematicas e pensamentos do homenageado que sao ressaltados pelos autores da narrativa.
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Nossa hipotese e de que, se a sele9ao das caracteristicas enfatizadas da trajetoria de Cosgrove 

e conformada pelo carater intimista do relato, as representa9oes do autor estao diretamente 

associadas aos fatos ressaltados para representa-lo na biografia.

O segundo objetivo baseia-se na caracteriza9ao dos dispositivos e estrategias dos biografos 

para trazer coerencia a trajetoria intelectual de Denis Cosgrove por eles narrada. Os conteudos 

selecionados da vida do homenageado estao associados a modos de contar? Ou os mesmos 

conteudos servem as distintas formas de organizar a biografia? Dentre os referidos 

dispositivos narrativos e aquilo que chamamos de “modo de contar”, destacam-se a 

cronologia de textos e livros, as filia9oes institucionais, as coautorias, as tematicas de 

investiga9&o, as “escolas” ou “correntes” de pesquisa e os debates teoricos.

As duas questoes supracitadas sintetizam o nosso intento e constituem as dimensoes de 

analise: o conteudo do texto e sua estrutura narrativa. Um registro biografico nao e a 

representa9ao mimetica da vida e a escolha dos dispositivos para dar coerencia a trajetoria de 

vida diz tanto das expectativas do biografo quanto da trajetoria do biografado. O obituario 

configura, assim, um dispositivo para fixar uma vida, para narrar uma historia que nao tera 

mais acrescimos e para agregar legitimidade institucional a projetos cientificos.

Quais sao os parametros para distinguir um sujeito digno de uma narrativa biografica? Quais 

as biografias mais citadas? Essas questoes, que possuem importancia na sociologia, apontam 

em dire9ao a centralidade dos projetos editoriais que organizam essas narrativas biograficas. 

Todavia, nossa inten9ao neste texto e ir alem desses fatores e averiguar como os modos de 

representa9ao nas narrativas biograficas, ao contar aspectos da vida de um autor, tambem 

configuram formas de contar a propria historia da geografia.

Neste capitulo, foram considerados obituarios, biobibliografias, entrevistas e compendios 

dedicados a Denis Cosgrove publicados em periodicos cientificos, em sites de noticias, 

universidades e organiza9oes profissionais. O texto contara com cinco partes de discussao 

sobre a estrutura e o conteudo de narrativas biograficas: i) entrevistas autobiograficas; ii) a 

morte na ciencia e os obituarios; iii) as biobibliografias e as imagens coerentes da cronologia 

de uma vida que resultam delas; iv) um conjunto de artigos organizados postumamente para 

homenagear Denis Cosgrove; v) por fim, o livro-compendio Geography and Vision como 

uma alternativa metodologica para a analise da trajetoria biografica.
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2.1 Pratica cientifica e trajetoria de vida: Entrevistas autobiograficas?

O material autobiografico de Denis Cosgrove nao e extenso e, ao longo de sua trajetoria, o 

autor concedeu duas entrevistas: i) Vision and the cultural in geography: a biographical 

interview with Denis Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005); ii) The role o f Geography in the 

Twenty-First Century: Interview with Denis Cosgrove (SOOVALI-SEPPING, 2010). A 

primeira entrevista foi publicada no ano de 2005 em conjunto com a Hettner-Lecture, que e 

uma serie de conferencias anuais com o objetivo de discutir os desenvolvimentos teoricos da 

geografia, economia, ciencias sociais e humanidades (Quadro 1).

Quadro 1 - Entrevistas concedidas por Denis Cosgrove

ENTREVISTADOR ENTREVISTA INSTITUICAO d o  a u t o r

Tim Freytag & Heike Jons

Vision and the 
cultural in geography: 

a biographical 
interview with Denis 

Cosgrove

Universitat Freiburg & Loughborough 
University

Helen Soovali-Sepping

The role of 
Geography in the 

Twenty-First 
Century: Interview 

with Denis Cosgrove

Tallinn University

Fonte: Elabora9ao propria.

Essa serie anual de palestras acontece no Instituto de Geografia da University o f Heidelberg e 

leva o nome do geografo alemao Alfred Hettner (1859-1941), que foi professor em 

Heidelberg e uma importante figura para a geografia alema, alem de reverberar na geografia 

estadunidense por meio da divulga9ao e pesquisa de Richard Hartshorne (1899-1992). Em 

2005, o geografo Denis Cosgrove foi o convidado para ministrar as palestras publicas da 

Hettner-Lecture, que posteriormente foram publicadas em Geographical Imagination and the 

autority o f images (COSGROVE, 2005). A entrevista foi publicada em Cosgrove (2005) e em 

Freytag e Jons (2005), os proprios autores que entrevistaram Denis Cosgrove, no Die Erde- 

Journal o f the Geographical Society o f Berlin.

A segunda entrevista, por sua vez, faz parte do compendio Visual and Historical Geographies

-  Essays in Honour o f Denis Cosgrove e teve sua organiza9ao capitaneada por Veronica della 

Dora (Royal Holloway), Susan Digby (Olympic College) e Begum Basdas (Istanbul Bilgi
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Universitesi). Essa publica9ao constitui o numero quarenta e dois da serie de publica9oes do 

Historical Geography Research Group [grupo de pesquisa em geografia historica do qual 

Denis Cosgrove fez parte no inicio de sua carreira] e seus ensaios se originam do evento 

postumo Landscapings: Iconographies and Beyond, que foi realizado na University of 

California em homenagem a memoria de Denis Cosgrove, no ano de 2008. A entrevista foi 

realizada por Helen Soovali-Sepping, professora da Tallinn University, universidade em que 

Denis Cosgrove recebeu um titulo de doutorado honorario. Ate aqui, as conexoes entre os 

elaboradores, as institui9oes de reconhecimento do autor e sua historia de vida estao claras.

Cabe avaliar, como faremos na analise dos obituarios, o conteudo das duas entrevistas 

autobiograficas e as estrategias historiograficas utilizadas por Denis Cosgrove ao contar sua 

propria historia. Comecemos pela entrevista da Hettner Lecture (FREYTAG & JONS, 2005), 

ja que seus autores, ao sintetizarem o que pretendem com a entrevista, relatam que estao 

ancorados na abordagem de David Livingstone (2002) ao considerar a intera9ao entre a 

biografia e o lugar onde a ciencia e feita para uma compreensao profunda da obra. O proprio 

titulo da entrevista adianta o foco dos entrevistadores: a visao e a cultura na geografia a partir 

de Denis Cosgrove. A cita9ao das obras, particularmente os principais livros de Cosgrove 

(1984; 1988; 1993; 1999; 2001), e um recurso aos produtos cientificos utilizados para contar 

sua trajetoria intelectual.

A entrevista autobiografica de Cosgrove para Freytag e Jons (2005) possui dois tra9os 

organizadores fundamentais: trata-se da forma9ao do pensamento como geografo e das ideias 

de Cosgrove para a geografia que ecoaram na disciplina. Sua estrutura e dividida em tres 

partes: engajamento inicial com a geografia; nova geografia cultural; geografia e 

humanidades. O caminho, assumido por Cosgrove nas respostas aos entrevistadores sobre a 

historia de seu interesse pela geografia, come9a em Liverpool, cidade onde ele nasceu e 

cresceu. Como era de se esperar, Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) ressalta que pensa 

sobre como as historias sao inventadas depois dos fatos vividos em si, mas que ele nao podia 

deixar de considerar importantes aspectos de Liverpool. A cidade de Liverpool era, na decada 

de 1950 do ainda Imperio Britanico, o segundo maior porto e centro de encontro de povos e 

culturas do mundo e da Gra-Bretanha. Um globo, que Cosgrove ganhara de presente aos sete 

anos, tinha Liverpool como centro do planeta e dava ao jovem a ideia de seu lugar no mundo.
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Tambem a partir de Liverpool, e em seus passeios de domingo com a familia, o jovem 

Cosgrove vislumbrava do cais o aporte de navios oriundos de diversas partes do mundo; antes 

dessa experiencia sensivel nos portos de Liverpool, Denis Cosgrove havia imaginado as rotas 

e como o mundo era em seu globo, que continha rotas maritimas do mundo ate sua cidade 

natal. A percep9ao da diversidade do mundo fora, antes da experiencia direta, mediada pela 

superficie da representa9ao geografica e seletiva do globo terrestre. Apesar de toda essa 

descri9ao de como a geografia e a diversidade do mundo ja haviam estimulado Cosgrove ate 

os doze anos de idade, sobretudo por meio do contato direto no campo e a partir da 

representa9ao visual do globo, Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) destaca que foi 

obrigado a abandonar o estudo da geografia, ja que a divisao das crian9as entre aquelas com 

mais e com menos habilidades relegava a geografia as supostamente menos inteligentes. 

Entao, Cosgrove foi estudar grego e latim, distanciando-se formalmente da geografa, mas 

mantendo as leituras sobre o exotismo e a imagina9ao de outros lugares como o Brasil e a 

Australia.

Seguindo a narrativa do autor, tres sao os elementos ate agora: a representa9ao visual, o 

campo como momento de encontro com o dinamismo da cidade natal e a imagina9ao do 

exotismo do desconhecido. Ate o ensino secundario, estes tres interesses constituem, segundo 

a narrativa autobiografica, a for9a motriz do interesse pela geografia. O ultimo ponto, em 

Liverpool, corresponde a educa9ao na mesma escola jesuitica em que seu pai havia cursado o 

ensino secundario. Aparece, pela primeira vez, a centralidade de questoes teologicas e eticas 

na trajetoria pessoal de Denis Cosgrove. Os proprios entrevistadores constroem as questoes de 

modo a evidenciar a rela9ao entre os lugares vividos pelo autor e o interesse em determinados 

temas de pesquisa.

Tendo passado pelo Saint Francis College (1959-1966) no ensino secundario em Liverpool, 

na gradua9ao em geografia no Saint Catherine (1966-1969) em Oxford e no mestrado na 

University o f Toronto (1969-1970), os entrevistadores questionam Cosgrove se tais lugares 

deram forma ao seu interesse pela geografia cultural e pelos estudos da paisagem. Um alerta 

teorico-metodologico e fundamental aqui, pois nao se deseja sugerir que cada lugar vivido 

pelo autor corresponda a uma modifica9ao imediata no desenvolvimento das ideias -  nem 

que, pelo contrario, o mesmo lugar nao possa oferecer, em momentos diversos, um conjunto 

variado de condi9oes para a emergencia da criatividade humana. Segundo Cosgrove 

(FREYTAG & JONS, 2005), a geografia de Oxford nao era particularmente brilhante ou
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inspiradora, talvez fosse ate enfadonha, mas ele destaca a orienta9ao do geografo Ceri Peach 

(University of Oxford). E interessante notar que a figura de Ceri Peach raramente se repete em 

outras narrativas sobre a vida de Denis Cosgrove, como a extensa biobibliografia de Mike 

Heffernan (2010), tratando-se de uma figura bastante localizada na trajetoria de Cosgrove em 

Oxford.

Tambem em Oxford, Cosgrove cita o seu primeiro contato com o famoso livro do geografo 

alemao Walter Christaller (1893-1969), Central places in southern Germany (1966), que teve 

uma tradu9ao para o ingles no ano em que Cosgrove iniciava seus estudos da gradua9ao. A 

matematica o afastava, mas a colcha de retalhos que compunha a superficie terrestre a qual 

Cosgrove se referiu no livro Geography and Vision (2008) mantinha seu interesse na ciencia 

geografica. Outros nomes, alem de Ceri Peach e Walter Christaller, sao lembrados por 

Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) na retomada de sua trajetoria, particularmente Gordon 

Cullen (1914-1994) e Thomas Sharp (1901-1978), ambos arquitetos-urbanistas ingleses do 

seculo XX. Cabe lembrar que, no momento em que Cosgrove estava em Toronto, o 

movimento humanista na geografia come9ava a borbulhar e, alguns poucos anos depois de o 

estudioso voltar para a Gra-Bretanha, o periodico The Canadian Geographer/Le Geographe 

Canadien era um dos principais veiculos de divulga9ao da fenomenologia na geografia 

(RELPH, 1970; TUAN, 1971; WALMSLEY, 1974; ENTRINKIN, 1977). E importante 

destacar isso, afinal, como assevera Otero-Pailos (2010), a historia da arquitetura esta 

imbricada com a da fenomenologia e nao espanta que Cosgrove entrasse em contato com a 

literatura sobre a paisagem pelas vias da arquitetura.

E interessante observar que Cosgrove tentou ser aceito em mais de tres universidades no 

Estados Unidos e no Canada para cursar o mestrado, entre elas a University of California em 

Berkeley, que era considerada, a altura da decada de 1960, um polo da pesquisa geografica. 

Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) relata que nao estava alheio a essa centralidade de 

Berkeley, mas, diante da nao obten9ao do financiamento, optou pelo deslocamento para a 

University of Toronto para ocupar uma posi9ao de professor assistente. Essa rela9ao de 

Cosgrove com a geografia humanista que estabelecemos precedentemente nao foi aleatoria e, 

agora em Toronto, Cosgrove destaca o trabalho Topophilia, de Yi-Fu Tuan (1961), como uma 

das principais tematicas do compartilhamento de ideias com outros geografos da pos- 

gradua9ao, alunos ou nao, como Edward Relph (1944-presente) e Leonard Guelke (a epoca na 

University of Guelph como professor assistente).
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Os proprios textos de Guelke (1974; 1979), publicados nos Annals of the Association of 

American Geographers -  outro grande veiculo de divulga9ao da geografia humanista e da 

perspectiva fenomenologica da ciencia geografica (BUTTIMER, 1976; ENTRINKIN, 1976; 

TUAN, 1976) -, sobre a historia do idealismo na geografia, fazem parte do chamado 

movimento humanista da geografia (HOLZER, 2008). John Punter (Cardiff University) era 

outro contemporaneo de Cosgrove em Toronto no momento da ebuli9ao de movimentos 

contrarios a ciencia espacial. Quando os tra9os da trajetoria intelectual de Cosgrove e o 

movimento humanista sao colocados em paralelo, e diante dos cruzamentos espaciais e 

temporais entre pesquisadores em comunica9ao, muito se tem a ganhar para a escrita da 

historia da geografia. Nao se deseja sugerir que Denis Cosgrove seja um geografo humanista, 

tampouco rotula-lo de outra maneira, mas apenas considerar que sua vida criativa coincide 

com a de outros individuos interessados em tematicas sobre experiencia no mundo e paisagem 

urbana.

A entrada pela paisagem, nessa narrativa, acontece pela arquitetura e a via para analisa-la e a 

geografia historica. No Canada, Cosgrove trabalhou com mais dois geografos, Cole Harris 

(1936-presente) e James (Jim) Lemon (1929-2012), ambos geografos historicos canadenses. 

Segundo o proprio Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005), estes dois colegas apresentaram a 

ele textos de Carl Sauer (1889-1975) e Andrew Clark (1912-1976) como parte de um corpo 

maior de estudos denominado “geografia cultural” -  algo que, ate entao, nao era distinguivel 

como abordagem na Gra-Bretanha como era nos Estados Unidos e no Canada de meados para 

o fim do seculo XX.

Em meio a essas breves variaveis teoricas e institucionais dos encontros entre pesquisadores 

criativos, Cosgrove relata, tambem nessa primeira entrevista autobiografica, que havia o 

desejo do departamento em Toronto de que ele continuasse na universidade. No entanto, mais 

por razoes particulares do que intelectuais, Cosgrove se casou com sua primeira esposa, que 

era professora em Oxford, e voltou a Gra-Bretanha. Ele cita dois desafios deste retorno; o 

primeiro era que, devido a sua forma9ao em Toronto, ele chegou interessado em tematicas 

vinculadas a geografia cultural e fenomenologia, mas era pouco compreendido pelos 

pesquisadores locais. Cosgrove acabou desistindo da bolsa em Oxford e assumiu um posto de 

trabalho em um projeto de pesquisa, vinculado ao Departamento de Arquitetura da 

Polytechnic of Central London (atualmente chamada de University of Westminster), sobre 

modelagem em computadores de locais de lazer em Westminster. Ao que parece, a primeira
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esposa de Denis Cosgrove tambem trabalhava com a geografia de lugares de lazer e recrea9ao 

nos anos 1970 (COSGROVE & JACKSON, 1972).

A biblioteca da Polytechnic o f Central London oferecia a Cosgrove um acervo de livros 

classicos de arquitetura e filosofia das formas, como Vitruvius (81 a. C.-15 d. C.), Erwin 

Panofsky (1892-1968) e Ernst Cassirer (1874-1945), servindo de base para criar uma visao 

historica, teorica e metodologica para a analise da sua area de estudo no doutorado, o leste 

italiano. A escolha da area foi, segundo Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005), motivada pelo 

interesse em John Ruskin (1819-1900) e como suas ideias acerca da paisagem italiana 

ofereciam chaves interpretativas para a paisagem inglesa. Novamente, a passagem de 

Cosgrove por um lugar nao e absoluta e o importante a considerar sao as condi9oes 

individuais e sociais da criatividade. John Ruskin e a paisagem italiana se “encontraram” com 

Cosgrove em Toronto, permanecendo quando de seu deslocamento para a Gra-Bretanha nos 

anos 1970. Temos conexoes nao somente entre o desenvolvimento das ideias e os lugares, 

mas a conexao entre os locais passados e os lugares presentes da experiencia criativa do autor, 

como questionado por Pred (1979).

A todo momento, Freytag e Jons (2005) buscavam questoes sobre conexoes entre os lugares, 

as institui9oes da vida de Cosgrove e sua carreira academica. Finalmente, eles questionam se 

o ensino na Oxford Polytechnic teve influencia em sua trajetoria academica. Cosgrove 

destacou que a experiencia em uma institui9ao de ensino como a Polytechnic de Oxford 

possibilitou seu aprofundamento na docencia, inclusive em parcerias como outros professores, 

como David Pepper (California State University), geografo com quem idealizou um curriculo 

completo para a gradua9ao que se iniciava na Oxford Polytechnic. Na University o f Oxford, a 

pesquisa de Cosgrove foi catalogada como um Bachelor o f Letters, sendo al9ada a um Ph.D.18 

por indica9ao de David Lowenthal (1923-presente), um dos examinadores da tese.

Na segunda parte da entrevista autobiografica conduzida por Freytag e Jons (2005), com a 

tematica geral da nova geografia cultural, Cosgrove discute sobre a conexao de sua trajetoria 

com o desenvolvimento de uma abordagem cultural renovada na geografia. Anteriormente, 

Cosgrove somente citou a geografia cultural em duas oportunidades e grande parte dos

18 B. Litt ou Bacharel o f  Letters e uma especie de segunda gradua9ao ou de especializa9ao em universidades de 
todo o mundo, talvez correspondente a uma pos-gradua9 ao lato sensu das universidades brasileiras. Atualmente, 
poucas universidades concedem esse titulo. Em paises de lingua inglesa, o Ph. D., do latim philosophiae doctor, 
corresponde ao mais alto grau de titula9 ao universitaria.
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geografos citados de sua forma9ao, tanto nos Estados Unidos quanto na Gra-Bretanha, eram 

geografos historicos. O envolvimento de Cosgrove com a paisagem, sua ideia e suas 

representa9oes o aproximou da geografia cultural. Inclusive, Cosgrove relata que quase se 

distanciou da geografia em Oxford porque ele queria estudar algo que estava muito distante 

da geografia da epoca; as linguas e a literatura pareciam oferecer as condi9oes necessarias 

para que ele estudasse a representa9ao da paisagem.

O lugar ainda era uma no9ao pouco aprofundada, mesmo com a publica9ao de Place and 

Placelessness por Relph (1976), e para Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) o lugar parecia 

de escopo muito reduzido, ao contrario das dimensoes esteticas da paisagem. Ja o espa9o, 

aquela epoca [nos anos de 1970], parecia reduzido ao ideal anti-humanista, matematico, 

abstrato, geometrico e topologico da ciencia espacial. A paisagem, por outro lado, carregava a 

dimensao material e a representa9ao do mundo para a qual deveria se atentar a geografia; essa 

conexao com o mundo natural e os ambientes reais fazia da paisagem, para Denis Cosgrove, 

um conceito valioso a analise da diversidade do mundo. Cosgrove e chamado pelos 

entrevistadores a pensar seu trabalho nos eixos e interesses abertos pelo campo da nova 

geografia cultural. Um aspecto surpreendente e a negativa de Cosgrove em assumir que 

utilizou o termo “nova geografia cultural”, sendo que seus trabalhos sobre a iconografia da 

paisagem estao inseridos em parte dessa nova geografia cultural.

Como Cosgrove destacou, a geografia cultural nao era um termo completamente desenvolvido 

na Gra-Bretanha, por mais que autores como Hebert Fleure (1877-1969) ja trabalhassem na 

perspectiva regional com essa conexao entre cultura e terra. Na Gra-Bretanha, a tradi9ao da 

geografia social foi formadora para Cosgrove, ja que seu orientador Ceri Peach era pioneiro 

no desenvolvimento das pesquisas da Escola Sociologica de Chicago na geografia inglesa. 

Peter Jackson (University o f Sheffield) e Susan Smith (University o f Cambridge) sao dois 

geografos britanicos que, segundo Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) apontados 

contemporaneamente como geografos culturais, sao intelectuais com preocupa9oes 

sociologicas em torno da cultura.

Se formos considerar os trabalhos de Cosgrove sobre a paisagem, sua perspectiva nao e tao 

proxima daqueles que possuem raizes teoricas no Centre for Contemporary Cultural Studies 

de Birmingham. Afinal, este centro de estudos culturais, que foi profundamente marcado por 

Stuart Hall (1932-2014), Richard Hoggart (1918-2014) e Raymond Williams (1921-1988),
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tinha como base pesquisas que enfatizavam questoes sociologicas sobre a cultura popular. 

Cosgrove, por outro lado, apresentava como foco uma perspectiva da paisagem atrelada as 

concep9 oes da cultura cosmopolita do seculo XVI. O desenvolvimento da geografia cultural 

na Gra-Bretanha apresenta uma historiografia bastante tortuosa, que envolve, por sugestao da 

trajetoria de geografos britanicos, uma analise pormenorizada de sua rela9 ao com a geografia 

cultural.

E questionavel a rela9ao entre Denis Cosgrove e o Centre for Contemporary Cultural Studies, 

pois, ainda que alguns de seus associados e contemporaneos tenham conexoes com a 

abordagem sociologica deste centro de pesquisa, a perspectiva de Denis Cosgrove foi objeto 

de duras criticas a respeito do carater “elitista” de seu trabalho sobre imagens e literatura 

amplamente conhecidas na cultura ocidental. Para Cosgrove, o que e considerado elitista, na 

verdade, e a cultura cosmopolita. Haveria, portanto, uma rude distin9 ao entre cultura popular 

e elitista, que corresponde a um argumento sociologico sempre relacionado a os impactos 

sociais e nao historicamente localizado. A geografia nao seria apenas sobre mudar o mundo, 

relata Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005), mas sobre nossa cidadania, pensamento e 

autoconhecimento do nosso lugar no mundo. Ainda assim, Cosgrove relatou que foi simpatico 

a posi9ao de que a boa geografia demandaria, necessariamente, mudan9as ativas na sociedade 

e na vida das pessoas.

Um assunto contornado por Cosgrove (2008) em seu livro Geography and Vision, que nao 

discutia profundamente a critica da teoria nao-representacional a abordagem da representa9ao 

e interpreta9 ao, fez parte do questionamento de Freytag e Jons (2005) a Cosgrove. A teoria da 

nao-representa9 ao, como enfase na performatividade e materialidade das praticas cotidianas, 

acaba sendo posicionada na contramao de teorias da contempla9 ao e do pensamento sobre o 

mundo. Novamente, nesse ponto, Cosgrove retoma sua forma9 ao inicial para justificar suas 

escolhas futuras de pesquisa em torno da centralidade das ideias e de seu desenvolvimento 

como possibilidade de criar o mundo e as coisas, nao necessariamente de muda-lo.

Denis Cosgrove, inclusive, faz uma bela exposi9 ao sobre a no9 ao de criticismo segundo dois 

aspectos: a critica como politica, poder e a9ao em vez de exposi9 ao detalhada das fraquezas e 

os argumentos para embasar uma outra postura; e, correspondente a fraqueza da primeira 

atitude, em que a critica e um modo que desconfia e ve nas coisas uma razao instrumental, 

perde-se a autorreflexao como modo critico de conversa9 ao e compreensao do mundo. Esse
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embara9o da postura critica pode corresponder a um modo de se posicionar no mundo que 

confunde o papel das humanidades e da teoria social, que e justamente parte da perspectiva de 

Nigel Thrift (2005) na teoria da nao-representa9ao.

Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) descreve essa distin9ao entre a geografia social e a 

geografia cultural a partir de sua propria trajetoria. Sendo assim, o interesse dele nao era 

sociologico e, sim, historico. Ele proprio atribui tal inclina9ao aos termos de sua tradi9ao 

educativa jesuitica, mesmo tendo sido formado em meio a grandes geografos historicos do 

Canada, dos Estados Unidos e da Gra-Bretanha. Um interesse pelas questoes eticas e 

teologicas, aliado ao seu conhecimento dos classicos do grego e latim, encontrou expressao na 

analise literaria e artistica do mundo europeu. Outro contraponto e feito em rela9ao a Stephen 

Daniels (University of Nottingham), pois a forma9ao secundaria de Cosgrove na escola 

jesuitica criou o centro do seu mundo muito mais em Roma do que em Londres, como foi o 

caso de Stephen Daniels, e possui reflexos claros nas publica9oes de ambos (DANIELS, 

1999).

Um dos pontos mais curiosos da primeira entrevista autobiografica de Denis Cosgrove e que 

Freytag e Jons (2005) perguntam a ele sobre outra narrativa de vida, o texto de carater 

biobibliografico escrito Keith Lilley (2004) para o compendio Key Thinkers on Space and 

Place (HUBBARD et al., 2004). Como discutiremos adiante, o texto de Lilley (2004) sobre 

Denis Cosgrove sugere que uma das contribui9oes do autor ao pensamento geografico, talvez 

uma das principais, tenha sido o modo como geografos se questionam acerca da rela9ao entre 

espa9o, poder e conhecimento. Como vimos discutindo ate agora, o conteudo utilizado para 

estruturar uma narrativa e o modo como ela e ordenada literariamente compoem uma imagem 

da trajetoria intelectual do autor. Cosgrove discutiu essa questao na entrevista a partir de dois 

elementos: o material selecionado por Lilley (2004) de sua carreira; a variedade de modos de 

compreensao do mundo e do poder.

O primeiro fator deve-se principalmente a enfase de Lilley (2004) ao livro Social Formation 

and Symbolic Landscape (COSGROVE, 1984), que tinha como cerne questoes como poder, 

espa9o e conhecimento. Por outro lado, poder e um conceito elastico e, quando nao definido 

precisamente, pode se referir a coer9ao, opressao, consenso ou outros modos de rela9ao 

social. As humanidades estao profundamente enraizadas no poder, desde os seculos XV e 

XVI (FREYTAG & JONS, 2005), mas seu carater nao se resumia as questoes do exercicio do
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poder e enfatizava a contempla9 ao, o autoconhecimento e a autorreflexao. Cosgrove chamou 

isso de equilibrio entre a vida ativa e a vida contemplativa; a geografia tem uma fun9 ao social 

e nao e necessariamente na sua transforma9 ao em politica publica que isso ocorre.

Duas das tematicas recorrentes nos trabalhos de Denis Cosgrove sao a visualidade e a estetica; 

portanto, estas nao poderiam estar ausentes de uma entrevista autobiografica do referido 

estudioso. Freytag e Jons (2005) perguntam sobre a importancia da estetica para Cosgrove e 

sua resposta e direta: a estetica e a estetiza9 ao, consideradas como coisas negativas e 

estrategias de poder para ocultar aspectos ruins com uma cobertura agradavel, sao 

extremamente empobrecedoras do estudo geografico. A beleza e o belo seriam um alento, 

termos conectados em toda tradi9 ao ocidental e nao podem ser negligenciados em busca de 

tragedias e tristezas. Sobre a visao, mesmo ciente das discussoes a respeito do carater visual 

de formas de poder capitalistas e imperiais, Cosgrove considera que e muito dificil conceber 

uma geografia em que a visao e o visual nao possuam papel algum. Imagina9 ao, percep9 ao e 

representa9ao incorporam o visual, como ele descreveu tambem em Geography and Vision 

(2008).

O terceiro e ultimo ponto a ser destacado da trajetoria de Denis Cosgrove nessa primeira 

narrativa autobiografica sao as colabora9 oes cientificas e a multidisciplinaridade de seu 

pensamento. O autor destaca suas principais conexoes com grupos de estudiosos fora da 

geografia em torno dos seguintes: estudos culturais, historia, historia da arte e da arquitetura, 

paisagismo e arquitetura. Tambem aponta suas participa9 oes na reda9 ao de catalogos de 

pintores e fotografos em exposi9 oes, principalmente em Los Angeles. Seus orientandos 

tambem compunham um espectro profissional amplo, geralmente abrangendo aos campos 

investigativos citados acima. Segundo Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005), os geografos, 

quando falam de espa9 o e lugar, trazem uma imagem do mundo material que e aproveitavel 

por outros profissionais em suas pesquisas.

A entrevista termina com uma pergunta prospectiva de Freytag e Jons (2005) sobre quais sao 

os desafios da geografia cultural na tradi9ao das ciencias humanas no seculo XXI. Para 

Cosgrove, o desafio e manter as humanidades na geografia cultural. Uma grande questao do 

presente para ele pareceu ser o cosmopolitismo e como nos envolvemos no mundo e o autor 

atribui seu deslocamento final, de Londres para Los Angeles, por considerar esta ultima 

cidade um exemplo de como o mundo sera no futuro em termos de mistura. Novamente, o
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carater estoico da contempla9ao e o questionamento acerca do nosso lugar no mundo, 

presentes em sua forma9 ao secundaria, retomam as preocupa9 oes de Denis Cosgrove.

Comecemos agora a discussao da segunda entrevista que, diferentemente da primeira 

(FREYTAG & JONS), nao tem um carater explicitamente autobiografico. Os tra9 os 

autobiograficos sao muito mais subliminares e o objetivo da entrevistadora, Helen Soovali- 

Sepping (2010), aprofunda a ultima questao de Freytag e Jons (2005) para Cosgrove. Qual o 

papel da geografia e dos geografos no seculo XXI? O que e, afinal, o programa de estudos dos 

geografos no contexto da globaliza9 ao? As reflexoes que seguem vao esmiu9 ar a imagem da 

geografia de Denis Cosgrove a partir dos elementos de sua trajetoria que a compoem e dao 

sentido.

Apesar de nao citar Los Angeles, novamente Cosgrove menciona o cosmopolitismo e a 

cidadania no mundo como os objetivos essenciais da geografia, remontando a tradi9 ao 

propedeutica kantiana. O autor sugere um retorno a simples ideia do valor que as pessoas dao 

ao conhecimento do mundo alem de si, da curiosidade e da rela9 ao com o outro, elementos 

centrais de uma visao de mundo renascentista. A geografia teria como objetivo facilitar o 

conhecimento de si para possibilitar o conhecimento mundo, mas tambem ser informado pelo 

mundo sobre a propria diversidade humana. O mesmo objetivo teria a geografia fisica, 

conhecer o mundo a partir dos processos fisicos e humanos que presidem sua diversidade. 

Uma das grandes tradi9 oes geograficas, segundo Cosgrove (SOOVALI-SEPPING, 2010), e 

estudar as for9as sociais e naturais como um conjunto que interage para modelar o mundo.

Cosgrove cita, entao, como os modismos intelectuais dos anos 1960 e 1970, particularmente a 

erosao do solo e a produ9 ao alimenticia, seguiam essa tradi9 ao de colocar em paralelo as 

for9 as sociais e naturais. Hoje, da mesma maneira, o aquecimento global e a camada de 

ozonio dariam continuidade a esse embate entre um conjunto de for9 as no mundo. Esses 

modismos nao podem ser compreendidos a partir de um ou de outro criador (SOOVALI- 

SEPPING, 2010), mas englobam for9 as que, as vezes, os individuos nao podem controlar por 

eles mesmos. O desenvolvimento das ideias de Cosgrove, seguindo essa linha de pensamento 

do autor, parece se deslocar do cosmopolitismo classico e renascentista em dire9ao a um 

globalismo contemporaneo. Ha uma mudan9 a temporo-espacial nas preocupa9 oes de 

Cosgrove, da cidade renascentista para a contemporanea e do seculo XVI ao XX.
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Soovali-Sepping (2010) questiona sobre o que teria a geografia para oferecer a sociedade. De 

carater bastante amplo, Cosgrove apenas cita a importancia do ensino, como ja ressaltara da 

sua experiencia de oito anos na Oxford Polytechnic como professor e orientador. Alem disso, 

ressalta um conjunto de trabalhos produzidos por seus contemporaneos na University of 

California, de Los Angeles, como o impacto de mudan9as climaticas nas areas pantanosas da 

Siberia, entre outros tipos de pesquisa aplicada. Outro detalhe novamente colocado em 

questao por Cosgrove e a importancia do trabalho colaborativo e multidisciplinar nas ciencias 

e como o reconhecimento dessa complexidade, entre outras coisas, demanda uma 

reestrutura9 ao dos departamentos de Geografia e de outras ciencias nas universidades.

Para Cosgrove (SOOVALI-SEPPING, 2010), ha uma remodela9 ao nos departamentos atuais 

em contraposi9 ao ao historico de independencia da geografia do seculo XIX ate meados do 

seculo XX, periodo em que a relativa independencia da disciplina era importante na 

administra9 ao e educa9 ao imperiais e nos governos nacionalistas latino-americanos e 

europeus. A geografia e os geografos, ainda segundo Cosgrove, permanecem distintos das 

demais disciplinas, por mais que a fusao de departamentos de geografia com outros grupos 

profissionais, como de biologos, antropologos e geologos, seja uma realidade. A visao dessa 

fusao de departamentos e bastante positiva na perspectiva de Cosgrove, uma vez que outros 

profissionais tem entrado em contato com o trabalho geografico como nunca antes havia 

acontecido. Na propria University of California, Cosgrove relata que se sente muito menos 

pressionado por essa conexao com outras disciplinas do que em universidades europeias.

A partir do questionamento sobre a fusao dos departamentos, tres perguntas sao abertas para 

finalizar a entrevista: i) o motivo de os jovens escolherem cursar geografia; ii) o lugar da 

geografia nas humanidades e vice-versa; iii) o papel dos estudos de paisagem na geografia. 

Vamos descrever por partes tais se9 oes da ultima entrevista analisada (SOOVALI-SEPPING, 

2010). Sobre a questao de os jovens quererem ou nao cursar geografia, Cosgrove faz uma 

serie de compara9oes entre o contexto do ensino na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto 

nos Estados Unidos a geografia nao e obrigatoria no ensino secundario -  como e em grande 

parte da Europa e America Latina -, os alunos fazem grande parte de sua forma9ao em cursos 

de cunho mais geral.

Nas universidades americanas, continua Cosgrove, grande parte da forma9 ao e dedicada a 

cursos de forma9 ao em geral e pouco tempo e destinado as disciplinas especificas. Outro
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ponto levantado por ele sobre a universidade diz respeito a massifica9ao do ensino e a visao 

instrumental dos alunos ao se qualificarem em um curso superior. Em parte, o desejo de se 

especializar profissionalmente e maior; e, por outro lado, a busca pela geografia esta ligada a 

alguns conteudos que poderiam fazer dela uma disciplina interessante. Como ela nao esta 

presente no ensino secundario de alguns paises, os alunos nao fazem ideia do que vao buscar.

Em segundo lugar, uma tematica presente em grande parte da trajetoria de Denis Cosgrove, 

sobretudo dos anos 1990 em diante, trata do papel da geografia no contexto das humanidades. 

A conexao “obvia” indicada pela segunda entrevista e aquela destacada por Immanuel Kant 

(1724-1804) sobre o carater sintetico do mundo fisico pela geografia e historia, uma em 

termos de espa9o e a outra, de tempo. Cosgrove concorda com Carl Sauer, explicitamente em 

Foreword to Historical Geography (SAUER, 1941), que a geografia e historica e os lugares 

nao podem ser investigados sem nos reportarmos ao seu tempo e contexto. 

Complementarmente ao que expos Correa (2015) sobre a apreensao do passado na geografia 

historica de Carl Sauer e Denis Cosgrove, acredita-se que essa diferencia9ao esteja calcada 

nas distintas concep9oes da rela9ao entre historia e geografia. Afinal, como Cosgrove afirma 

de si mesmo (FREYTAG & JONS, 2005), a geografia historica e apenas um meio para suas 

analises da arquitetura da paisagem e nao o objetivo fundamental das pesquisas, como parece 

ser em Carl Sauer nos Estados Unidos ou Clifford Darby (1909-1992) no Reino Unido.

Certamente o autor nao discorda de abordagens que apontam as fraquezas da universaliza9ao 

do ser humano, mas cre na possibilidade de as humanidades possibilitarem o dialogo com o 

outro atraves da reflexao sobre si mesmo. E no dialogo com o outro que o mundo e sua 

materialidade sao construidos. Literatura, musica, arte e paisagens fisicas sao obras da 

humanidade e e nesse sentido que se constituem como papel e metodo geograficos. Nao 

importa se sao materiais ou nao, a visao e responsavel por ordenar, estruturar, formalizar e 

colocar em arranjos coerentes. Ha, portanto, sempre uma dimensao estetica na seletividade 

das composi9oes espaciais (FREYTAG & JONS, 2005; SOOVALI-SEPPING, 2010), como 

tem discutido Gomes (2013; 2016) na geografia brasileira. A geografia se beneficia das 

ciencias humanas ao incorporar metodologias de interpreta9ao e significados, ao mesmo 

tempo em que contribui ao enfatizar a importancia do espa9o nos lugares de ocorrencia dos 

fenomenos. Literatura, arte, musica, livros e ideias sao concebidos em lugares e a constru9ao 

dos significados, ou mesmo suas mudan9as, sao processos espaciais passiveis de serem 

analisados sob a otica geografica.
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Nenhum conceito abrange todas as possibilidades analiticas da geografia, nao sendo a 

paisagem uma exce9ao (SOOVALI-SEPPING, 2010), mas apenas um tipo particular de 

analise da composi9ao da forma que nao pode ser empreendida recorrendo ao territorio, lugar 

ou regiao. Claramente, Cosgrove cre que a paisagem tende a estetizar os aspectos do espa9o, 

podendo obscurecer dimensoes de conflito e tensao. Seu exemplo consiste em destacar como 

a imagem dos gramados de Los Angeles, aqueles que somente passam por eles diariamente, 

nao deixam claros os processos sociais que realmente modulam a cena. Em contraposi9ao a 

essa ideia, o carater estetico da paisagem e mobilizado, como o foi nas decadas de 1970 e 

1980, para refor9ar os nacionalismos impulsionados com o fim da Guerra Fria. A investiga9ao 

cientifica nao esta livre de motiva9oes politicas para Cosgrove e, certamente, sua concep9ao 

concernente ao lugar do espa9o e do tempo no desenvolvimento das ideias e fundamental para 

isso.

A questao final desta segunda entrevista diz respeito a pertinencia de estudar paisagens em 

um mundo globalizado (SOOVALI-SEPPING, 2010). Para Cosgrove, em uma perspectiva 

bastante proxima da concep9ao miltoniana do mundo global (SANTOS, 1996), a medida que 

o mundo se globaliza ele tambem esta cada vez mais localizado. A globaliza9ao e um 

caminho sem volta para a homogeneiza9ao e, conforme se amplia a importancia dos lugares 

no contexto global, muitos grupos de pessoas nao abdicam de suas tradi9oes e heran9a 

cultural. Sendo a paisagem resultado e parte dessa heran9a, nao se pode esperar que a 

globaliza9ao represente apenas homogeneiza9ao, pois, apesar de ser um mesmo processo, seu 

rebatimento espacial se da em um substrato diversificado. A paisagem, portanto, nao e 

somente fruto de for9as materiais e economicas, mas e tambem resultado da ideologia e da 

imagina9ao dos povos sobre o mundo (SOOVALI-SEPPING, 2010).

Em compara9ao com a entrevista de Freytag e Jons (2005), que tinha o objetivo teorico de 

entrela9ar trajetoria de vida e desenvolvimento das ideias, a ultima entrevista de Cosgrove 

(SOOVALI-SEPPING, 2010) esta muito mais direcionada a reflexao sobre a propria 

geografia e oferece poucos indicios da biografia do autor. As contraposi9oes recorrentes entre 

a Europa e os Estudos Unidos, quando da resposta a cada questao, indicam o modo como um 

deslocamento entre realidades institucionais, politicas e culturais diferenciadas mobiliza sua 

reflexao sobre os caminhos futuros da geografia. Essa narrativa nao segue o caminho dos 

pontos de parada, ou institui9oes formadoras do autor, mas um percurso que se resume na 

passagem de um lado a outro do Atlantico.
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2.2 Obituarios: morte na ciencia

No Brasil, a fun9ao social da morte na ciencia nao e uma tematica recorrente de pesquisa, por 

mais que algumas experimenta9oes tenham sido realizadas (FETZ, 2016). Diferentemente do 

panorama da historia das ciencias, pesquisadores de estudos culturais, literatura e jornalismo 

dao alguma visibilidade a constru9ao social da morte em publica9oes periodicas desde o inicio 

do seculo XXI (MARTINEZ, 2007; SANTANA, 2011; MARTINEZ, 2014; VIEIRA, 2014; 

OHARA, 2016). Se, como salientou Fetz (2016), a morte e tema recorrente nas pesquisas 

antropologicas, sociologicas e historiograficas19, espantou-nos o fato de que sua fun9ao na 

reprodu9ao da vida social nao tenha sido analisada na ciencia.

Como fonte para a analise sociologica, o estudo dos obituarios e relativamente comum 

(LONG, 1987; JOHNSON, 1996; DILEVKO & GOTTLIEB, 2004; FERNANDEZ, 2006; 

BONSU, 2007) desde os anos 1990. Aqui, trataremos especificamente dos estudos de Tight 

(2008) e Hamann (2016), autores que divulgam pesquisas sobre a fun9ao dos obituarios na 

representa9ao da vida de cientistas. Sem duvida, as contribui9oes dos demais autores serao 

detalhadas a medida que suas pesquisas puderem fornecer insights metodologicos para esta 

disserta9ao.

Fernandez (2006) escreve um artigo para apresentar uma pesquisa sobre a linguagem 

eufemistica da morte em obituarios vitorianos irlandeses; a metafora e uma fonte dessa 

suaviza9ao da morte. A autora associa o tabu da morte na era vitoriana com a fun9ao atribuida 

ao viver e morrer pelo cristianismo, sendo o proprio termo latino obitus uma expressao 

sinonimica eufemistica para a morte. Como registro ou anuncio publico da morte, o termo 

obituario aparece na primeira metade do seculo XVIII e anuncia o enfrentamento dos vivos 

perante a morte. Diferentemente da tipologia de Fowler (2005), que sera abordada adiante, 

Fernandez (2006) classifica os obituarios em informativos e objetivos, limitados aos dados da 

morte, e pessoais e intimos, que se dedicam a vida e celebra9ao do falecido.

19 Para mais informa9oes de pesquisas sobre o papel da morte na reprodu9ao social em sociedades tradicionais e 
industriais, vide: DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. Ensaio sobre a no9ao de polui9ao e tabu. Lisboa: Edi9oes 
70, 1966; ARIES, Philippe. O homem perante a morte. Lisboa: Biblioteca Universitaria, 2000; ELIAS, Norbert. 
A solidao dos moribundos -  seguido de “Envelhecer e morrer”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001; 
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. Sao Paulo: Cosac Naify, 2003; EVANS-PRITCHARD, Edward. 
Bruxaria, oraculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
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Bridget Fowler (1943-presente), professora britanica de Sociologia da Cultura da University 

o f Glasgow, possui alguns artigos com contribui9oes para a analise sociologica de obituarios 

(FOWLER, 2004; FOWLER, 2005; FOWLER & BIELSA, 2007) e sera uma das bases para a 

se9ao, ja  que praticamente todos os autores mais recentes citam suas contribui9oes. No inicio 

do presente seculo, Fowler (2004) aprofunda os estudos em fontes autobiograficas e investiga 

uma abordagem bourdieusiana das narrativas em obituarios. Sua concep9ao dos obituarios, 

como viria a se confirmar no ano seguinte (FOWLER, 2005), e de uma narrativa ritualizada 

que contribui para a reprodu9ao das estruturas sociais da lembran9a e esquecimento. Para a 

autora, o obituario e um genero que se comprime entre o fato jornalistico e a forma literaria de 

apresenta9ao dos fatos.

Pierre Bourdieu (1930-2002) e considerado por Fowler (2004) o pioneiro do estudo de 

obituarios e, tendo em conta que os trabalhos recentes de analise de obituarios academicos 

(TIGHT, 2008; HAMANN, 2016) citam Bridget Fowler de forma engajada, parece 

importante caracterizar as contribui9oes da autora a partir de sua interpreta9ao de Pierre 

Bourdieu. Fowler (2004) faz uma leitura da contribui9ao de Pierre Bourdieu a partir de The 

State Nobility, um livro do autor que fora publicado em 1996 e contem parte substantiva de 

suas pesquisas com base em obituarios. Esse levantamento operacionaliza a critica da ilusao 

biografica publicada por Bourdieu (1986) uma decada antes, em que o autor coloca em 

questao a “ilusao retorica” da historia de vida como uma narrativa que se desenrola 

cronologicamente e possui uma ordem logica.

Apos escrever uma sociogenese do obituario na midia britanica e dar alguns exemplos do 

obituario contemporaneo, Fowler (2004) cria uma classifica9ao para teorizar a marginalidade 

das mulheres nos obituarios. Nao e nosso objetivo aqui desenvolver os motivos pelos quais os 

obituarios e suas narrativas se associam com a representa9ao de genero, mas essa 

classifica9ao de Fowler (2004) e o embriao bem desenvolvido de outro sistema classificatorio 

descrito pela autora (FOWLER, 2005): i) obituario positivo tradicional; ii) obituario negativo;

iii) obituario ironico; iv) obituario tragico; v) obituario nao-tradicional. Nao convem discutir a 

inser9ao dos obituarios em nenhuma no9ao de memoria coletiva, mas cabe reter que o 

obituario e uma representa9ao da identidade disciplinar, com circula9ao e interpretada por 

grupos sociais e disciplinares.
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O obituario moderno e individualista e pode ser clarificado por meio do recurso a sua divisao 

em formas narrativas diversas. Seu subgenero “positivo tradicional” e caracterizado como 

uma celebra9ao do falecido em uma ascensao continua na carreira profissional ou trajetoria 

pessoal. Sao atos de homenagem e praticamente desprovidos de carater critico. Ha, ainda, os 

obituarios negativos construidos a partir de adjetivos negativos, como os de falecidos que 

praticaram grandes abusos fisicos e de poder. Lideres nazifascistas e stalinistas compoem 

parte desses obituarios de cunho negativo.

Os obituarios “negativos” nao sao tao comuns quanto os positivos; ainda mais raros sao os 

obituarios “tragicos”. Sua estrutura desperta “simpatia ao inves de admira9&o” (FOWLER, 

2005, p. 66) e representa a ascensao e queda tragica de uma vida. Ainda mais comum e o 

obituario “ironico”, geralmente o tipo de obituario que narra a vida dos politicos com um 

pouco de acidez e critica, sem deixar a celebra9ao de lado. Por fim, outro subgenero 

identificado por Fowler (2005) e o obituario “positivo nao tradicional”, que se distingue do 

positivo tradicional por romper com a estrutura de ascensao continua da carreira profissional 

ou institucional. Em termos sociologicos, apesar de calcado em linguagem objetiva, o 

obituario na ciencia e um ritual de passagem de academicos e contem muitos nexos de 

inteligibilidade do proprio mundo cientifico.

Alem de Fowler (2004), Fowler e Bielsa (2007) fazem uma analise mais clara de 

determinantes sociais da celebra9ao individual nos obituarios de jornais. Segundo as autoras, 

os obituarios de jornais de qualidade, como o The Time e o Le Monde, celebram as vidas de 

profissionais de alta conta na produ9ao cultural. Cientistas, artistas e outros membros do que 

elas chamam de “classe dominante” perfazem mais de 90% dos obituarios, restando pouco 

menos de 5% aos trabalhadores manuais. Na mesma linha da analise de Baigent (2004) sobre 

o dicionario de Oxford das biografias, Fowler e Bielsa (2007) tambem atribuem a sub- 

representatividade historica das mulheres nos obituarios ao papel da representa9ao do genero 

na esfera publica.

Uma tendencia geral da analise dos obituarios nao se estende sobre apenas um falecido, mas 

os procedimentos metodologicos estao atrelados a constru9ao da memoria coletiva e da 

investiga9ao de grandes padroes em jornais como The Times, The Independent, The Daily 

Telegraph, Le Monde e The Guardian. Os dados levantados, em geral, correspondem a 

forma9ao profissional, ao padrao de genero, a mobilidade social, a nacionalidade, as
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migra9oes e etnias. As pesquisas com obituarios sao tributarias das contribui9oes de Pierre 

Bourdieu nao somente por colocar em relevo a fonte, mas tambem por possibilitar algumas 

interpreta9oes sobre a distin9ao simbolica de determinados grupos e classes na sociedade.

Apesar de ser uma comum estrategia de analise de jornais e periodicos nao-cientificos, 

principalmente pelos estudos feministas (FOWLER, 2004; FOWLER, 2005; FOWLER & 

BIELSA, 2007), a biografia e os obituarios sao fontes documentais cada vez mais comuns em 

trabalhos de sociologia, jornalismo e literatura escritos por brasileiros e estrangeiros. No 

entanto, a incorpora9ao do obituario a historiografia das ciencias possui particularidades da 

propria pratica cultural que distingue o empreendimento cientifico e, para definir tais 

peculiaridades, os estudos de Tight (2008) e Hamann (2016) sao pertinentes.

O trabalho de Tight (2008) consiste na analise de uma centena de obituarios academicos 

publicados na imprensa britanica no ano de 2007, com o objetivo de levantar dados sobre a 

natureza do trabalho academico e de sua apresenta9ao nesse genero particular. Seus resultados 

compreendem tendencias globais e individuais, as primeiras ressaltando a evidencia de 

eventos como a mobilidade de cientistas na universidade (TORNQVIST, 2004) e as ultimas 

com enfase no quadro intimista dos relatos. Natureza do trabalho academico, escrita obituarial 

e vida sao os tres eixos dessa investiga9ao. O que os obituarios tem a nos dizer sobre a vida 

academica (TIGHT, 2008)? No espectro de materiais e abordagens da pesquisa social, o autor 

argumenta que os obituarios ainda sao minoritarios quando comparados a outras fontes 

primarias de levantamento de dados. Cabe fazer uma breve descri9ao dos fundamentos 

teoricos, procedimentos metodologicos e resultados de Tight (2008).

A metodologia geral dos estudos sobre obituarios academicos envolve o levantamento de 

dados quantitativos e qualitativos, nao sendo diferente nos trabalhos de Tight (2008) e 

Hamann (2016). Antes de desenvolver sua metodologia, Tight (2008) investiga o estado da 

arte das pesquisas sobre os obituarios em grandes periodicos nao-cientificos e distingue certas 

possibilidades de analise da escrita de jornadas de vida: i) exame de estereotipos de genero; ii) 

obituarios como elementos da memoria coletiva (FOWLER, 2005). Tambem de Fowler

(2005), Tight (2008) reproduz os subgeneros de obituarios, entre eles o da celebra9ao positiva 

do seu personagem principal e sua ascendencia continua ao conhecimento ou poder; o 

positivo sem apelo a referida ascendencia; os negativos, que geralmente versam sobre a
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asecensao e queda de protagonistas corruptos; e, por fim, os tragicos, que geralmente 

celebram a virtude de herois caidos.

Os obituarios abundantes, independentemente de seu subgenero, costumam retratar 

“produtores culturais” (TIGHT, 2008) -  cientistas, politicos, musicos, escritores e artistas. 

Sem duvida alguma, ressalta-se o obituario como uma narrativa historiografica que ritualiza a 

morte nas ciencias e nos mundos profissionais desses individuos. Na ciencia, a pratica de 

escrita dos obituarios e um rito de passagem com o objetivo de repassar em conta a 

contribui9ao das pessoas e, sem duvida, como refor9ou Fowler (2005), as interpreta9oes 

conflitantes resultam de disputas de autoridade sobre o julgamento das contribui9oes do 

morto. Apesar de considerados em conjunto como fonte e abordagens metodologicas 

reestabelecidas na historia e sociologia dos anos de 1990 pelos estudos de genero (FOWLER, 

2005; TERRALL, 2006) e de ra9a, a biografia e o obituario geralmente nao sao aplicados em 

conjunto nos trabalhos. As biografias sao consideradas fontes da personalidade individual e os 

obituarios, fontes da memoria coletiva; nota-se novamente uma dualidade entre o aspecto 

individual e o valor sociologico das narrativas de vida.

O carater hierarquizado das carreiras universitarias e descrito por Pierre Bourdieu em Homos 

academicus (1988) -  segundo Tight (2008), um dos primeiros a investigar sistematicamente a 

estrutura academica a partir de dados obtidos em obituarios. Feitas as considera9oes ao aporte 

geral de Tight (2008), cabe descrever que a analise do autor no referido texto compreende um 

conjunto de 134 obituarios coletados em jornais nacionais de qualidade, todos publicados no 

Reino Unido -  The Guardian, The Times, The Daily Telegraph e The Independent. O autor, 

partindo desse corpus documental, nao pretende enfatizar as diferen9as entre as publica9oes, 

que sao relativamente pequenas em termos de ordena9ao editorial, mas ressaltar as 

caracteristicas comuns da amostra.

Em seguida, Tight (2008) faz um conjunto de considera9oes quantitativas e qualitativas sobre 

o conjunto de obituarios selecionados da midia jornalistica. Sobre os resultados quantitativos, 

Tight (2008) descreve o desequilibrio de genero encontrado no conjunto de obituarios, a 

varia9ao da idade de morte, uma ampla gama de obituarios sobre sujeitos das ciencias sociais, 

artes, medicina e humanidades. Entre outros dados levantados, ha os paises de nascimento e a 

filia9ao institucional dos sujeitos descritos nos obituarios. Esses dados fornecem subsidios
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para a pesquisa das trajetorias e fluxos de vida em decorrencia de fatores historicos 

especificos, como os conflitos militares (TORNQVIST, 2004), civis e ideologicos.

Com rela9ao aos aspectos qualitativos, Tight (2008) identificou dois tipos de obituarios dos 

cinco apresentados por Fowler (2005) como mais comuns. A maioria se constitui em 

“positivos tradicionais”, ou seja, descrevem e celebram a ascensao dos academicos, e a 

minoria sao caracterizados como “positivos nao-tradicionais”. O obituario academico tipico, 

chamado por Tight (2008) a partir da classifica9ao de Fowler (2005) de “positivo tradicional” 

contem informa9oes sobre a historia familiar, forma9ao academica, carreira profissional e 

habilidades academicas como professor e pesquisador. Alem disso, apesar de menos comuns 

que as informa9oes anteriores, podem ser encontradas as considera9oes sobre o conhecimento 

que adicionaram ao campo, premios recebidos e resumo das publica9oes.

Posteriormente, Tight (2008) se questiona sobre como a analise dos obituarios pode trazer 

indicios de um contexto particular do desenrolar do trabalho academico. Sua analise confirma 

a continuidade de hierarquias disciplinares, de classe e de genero na academia. O autor 

sugere, tambem, que as conexoes com as midias sociais e outras redes pessoais contribuem na 

defini9ao de quem e incluido e quem nao entra nos obituarios dos grandes jornais. Afinal, 

muitos academicos de alto prestigio academico nao sao objetos de obituarios e outros sao. Os 

obituarios na grande imprensa enfatizam as grandes realiza9oes que, em geral, nao sao 

escritas tendo em mente o trabalho cotidiano dos pesquisadores. Muitas das considera9oes da 

historia desses academicos, no entanto, apresentam uma dinamica da vida do profissional que 

nao e descrita por formas convencionais de divulga9ao academica, como os artigos, 

conferencias e relatorios de pesquisa. Como nossa analise esta restrita aos obituarios de 

apenas um protagonista, nao ha possibilidade de executar algumas das analises comparativas 

feitas por Tight (2008).

Em recente estudo, Hamann (2016) argumenta claramente que os obituarios sao ferramentas, 

quando empregadas na ciencia, com o objetivo de definir posi9oes para si mesmo e para os 

outros. Dessa maneira, o obituario e a pratica de lembran9a seletiva que caracteriza o lugar da 

biografia de pesquisa de um individuo ou conjunto de individuos. A partir da analise de mais 

de duzentos obituarios publicados em periodicos academicos dos Estados Unidos, Reino 

Unido e Alemanha, o autor constata que os obituarios refor9am determinadas categorias, a 

saber: categorizam temas academicos, posicionando-os dentro de abordagens do
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conhecimento e recortes institucionais; legitimam disciplinas e subdisciplinas academicas por 

meio da contribui9ao individual.

Em contraste com o trabalho de Tight (2008) e mais proximo da compreensao do obituario 

tecida por Fowler (2005), Hamann (2016) situa o obituario academico nas praticas 

caracteristicas desse ambiente relacional. O obituario, nesse sentido, e um dispositivo 

historiografico que permite a classifica9ao e posicionamento dos individuos por seus pares. 

Historias da disciplina sao escritas com base em filia9oes institucionais, rela9oes formais ou 

informais com outros individuos, projetos colaborativos e cita9oes textuais. Um verdadeiro 

trabalho biografico faz parte da elabora9ao dessas conexoes entre vidas e o obituario e um dos 

formatos desse “jogo” interacional entre individuos na academia, uma pratica comumente de 

“celebra9ao” (FOWLER, 2005; TIGHT, 2008) que culmina na categoriza9&o do outro. Assim, 

os obituarios sao fontes documentais coerentes para a analise biografica, sem deixar de 

considerar que as representa9oes da trajetoria de vida do individuo fazem parte de um sistema 

de regras e de uma “etica professional” (HAMANN, 2016).

Tambem considerado por Hamann (2016) uma fonte de dados primarios alternativa as 

entrevistas, assim como refor9a Tight (2008), os obituarios fornecem indicios da logica e 

processos da pesquisa cientifica. Alguns procedimentos de Hamann (2016) serao destacados 

aqui e retomados adiante na nossa analise de Denis Cosgrove. Em primeiro lugar, os autores 

tem uma rela9ao com o falecido e considerar este fator e um importante passo para a analise 

do conteudo do obituario. Biografias e outros generos e fontes que narram a vida nem sempre 

sao escritos por familiares e amigos proximos, como e o caso dos obituarios. O individuo que 

escreve um obituario, grande parte das vezes, esta presente na trajetoria que ele mesmo narra. 

As biografias e os obituarios caracterizam seus objetos com base nas trajetorias de vida, mas 

as biografias demandam um grau de seletividade maior que o dos obituarios (HAMANN, 

2016, p. 3).

Alem do autor do obituario, Hamann (2016) refor9a a necessidade de se questionar sobre 

outros elementos fundamentais. Qual o publico? As caracteristicas do publico a quem o 

obituario se direciona podem dizer muito da disciplina ou subdisciplina da qual se acredita 

que o falecido fez parte, mas, ao mesmo tempo, sua publica9ao tem o intuito de alcan9ar um 

publico amplo e nao-especializado. Qual o objetivo? Segundo o autor, o obituario tem como 

pretensao consagrar uma vida de realiza9oes academicas, mas de maneira tributaria e nao
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documentaria, como no caso da biografia. Apesar de terem como cerne as jornadas de vida, a 

biografia e o obituario dao um tratamento diferenciado a essa materia-prima. Quais os efeitos? 

Com base na perspectiva de Bourdieu (1988), Hamann (2016) esclarece que a escrita do 

obituario sobre grandes pesquisadores oferece ganhos de reputa9ao.

Na geografia brasileira, apesar de nao ter sido dado o nome “obituario” ou “necrologia” como 

em alguns periodicos europeus e estadunidenses, a se9ao de “Noticiario” da Revista Brasileira 

de Geografia e do Boletim Geografico, nos primeiros numeros dos periodicos, continha 

obituarios. Como qualquer publica9ao academica ou sobre academicos, os obituarios fazem 

parte de um contexto de produ9ao e recep9ao sociais e podem ser a base de reflexoes ou 

analises sobre as rela9oes academicas. Sua imagem fundamental, em concordancia com 

Hamann (2016), e a consagra9ao de biografias de pesquisa. Mais que qualquer outro genero 

da escrita academica, o obituario e a narrativa mais claramente avaliativa do curso de vida.

Diferentemente da pesquisa de Tight (2008), que buscava identificar elementos que 

categorizam tipos de obituarios, Hamann (2016) desenvolve seu levantamento de dados com 

foco em praticas de avalia9ao das carreiras universitarias. O objetivo deste autor e identificar 

as regras que orientam a representa9ao das carreiras academicas nos obituarios, alem de 

compreender como as variaveis de tempo, disciplina e na9ao podem contribuir para 

diferencia9oes internas. Os resultados de seu estudo sao divididos em dois grandes grupos: 

atribui9ao de posi9oes e narrativa da unidade biografica. O primeiro conjunto de seus 

resultados, “atribui9ao de posi9oes”, e uma estrategia narrativa que se caracteriza pela 

atribui9ao de posi9ao ao falecido em comunidades de pesquisa, lugares especificos ou em 

rela9ao a outros pesquisadores. Ha tambem, menos frequentemente, o posicionamento na 

esfera publica em projetos politicos e na esfera privada. O segundo grupo, por sua vez, 

constitui-se no modo como as posi9oes sao integradas em uma unidade biografica para dar 

coerencia a narrativa; as narrativas de talento natural e merito sao as predominantes na 

amostra de Hamann (2016).

Esses dois grupos possuem distin9oes dignas de nota. O posicionamento pode ser de 

diferentes tipos, a saber: na esfera do conhecimento, na esfera institucional e na intera9ao 

academico-institucional. No primeiro modo, o da esfera do conhecimento, os autores 

localizam o falecido por sua relevancia academico-disciplinar, seus campos de especializa9ao 

e as comunidades ou subdisciplinas das quais fazia parte. Uma segunda caracteristica desse
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tipo de posicionamento diz respeito a cria9ao de la9os simbolicos entre pesquisadores 

proeminentes do campo, consagrando historiografias da disciplina a partir de descendencia 

disciplinar; essa atitude e denominada por alguns autores como “transferencia canonica”. Em 

outras palavras, um falecido e avaliado conforme os “antepassados” academicos a quem faz 

referenda. Tambem comum nesse tipo de posicionamento e a expressao de la9os entre o 

falecido e o autor do obituario, uma variante do elemento anterior.

Um segundo modo comum de posicionamento nos obituarios sao os cargos institucionais 

assumidos durante a carreira: professores, editores de periodicos, entre outros diversos 

possiveis de serem atribuidos a um pesquisador. Nao raro os obituarios contem uma se9ao 

especifica com a trajetoria institucional do falecido, que tambem e bastante central nas 

biobibliografias. Segundo a analise de Hamann (2016), os pesquisadores tem suas vidas 

localizadas na esfera institucional e a trajetoria nao costuma ser apenas citada, mas narrada 

nesses lugares institucionais a partir de suas posi9oes na estrutura academica. Esta pratica de 

posicionamento enfatiza cargos academicos, associa9oes profissionais, grupos de pesquisa 

coordenados e periodicos fundados ou editados.

Modo de posicionamento essencial para consumar a consagra9ao das biografias de pesquisa, 

ao menos no corpus documental de Hamann (2016), a estrutura institucional do lugar de 

realiza9ao do doutorado e encarada como ponto de partida da carreira academica. O 

doutorado e ponto focal da existencia academica e institucional do autor falecido, da 

proeminencia de suas pesquisas no campo disciplinar do qual faz parte. Mais um ponto 

importante nos obituarios e a aposentadoria, posi9ao final de uma trajetoria academico- 

institucional. Nao cabe aqui descrever este ponto especificamente, uma vez que Denis 

Cosgrove nao chegou a se aposentar; o fim de sua trajetoria fora muito mais tragico e se 

estende naturalmente ao modo como a narrativa biografica e unificada.

Outro elemento comum e que as referencias da relevancia academica sao feitas a partir de um 

coletivo intersubjetivo: as contribui9oes do falecido farao falta para alguma comunidade e 

nunca somente para o “eu” que escreve o obituario. A validade subjetiva, portanto, parece nao 

ser tao valorizada coletivamente quanto a validade intersubjetiva evocada pela men9ao ao 

grupo ou comunidade de pesquisadores. As narrativas sao diversas e podem ser descritas 

conforme alguns principios de ordenamento literario, entre eles o talento natural, merito e 

restri9oes. Cabe ressaltar que os obituarios academicos sao predominantemente positivos,
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raramente fazendo men9 ao aos contratempos da vida cotidiana dos pesquisadores, omissao 

que resulta de regras da escrita de obituarios para enfatizar aspectos da agenda individual e 

nao estrutural (HAMANN, 2016, p. 9).

Dentre os principios narrativos mais comuns identificados por Hamann (2016), sem duvida o 

talento natural e preponderante. A trajetoria e narrada de modo a caracterizar uma vida com 

historia inevitavel de sucesso. Cada lugar e condi9 oes vividas em determinada epoca pelo 

autor sao consideradas inevitaveis para o sucesso vindouro; enfatiza-se, nesse tipo de 

narrativa, a aptidao precoce para a carreira investigativa desenvolvida na vida, alem de 

caracteristicas individuais de excepcionalidade, como predetermina9ao ao sucesso. Destino 

predeterminado, tra9 os de carater e a sucessao logica de temas de pesquisa bem-sucedidos 

para afirmar o talento natural do pesquisador sao os componentes essenciais das narrativas do 

talento. Em segunda, ha tambem as narrativas de merito, que, somadas as do talento natural, 

perfazem a grande maioria de narrativas dos obituarios considerados no artigo de Hamann 

(2016).

Como o proprio nome sugere, as narrativas de merito refor9 am o trabalho e a dedica9 ao do 

falecido em representa9oes biograficas devocionais. Elas se distanciam do carater 

predeterminado das narrativas do talento natural e sua enfase refor9 a o encontro de uma 

tematica e posterior dedica9 ao de vida a pesquisa. Alguns tra9 os como determina9 ao e 

modestia (HAMANN, 2016) sao operacionalizados para tornar plausivel essa narrativa; a 

pesquisa nao corresponde a um dom ou talento natural predeterminado, mas a um oficio 

profissionalmente estruturado. Devo9 ao biografica, tra9 os de carater e mudan9 as tematicas 

decorrentes de aspectos externos e politicos sao a base desse tipo de narrativa nos obituarios. 

Contextos institucionais, politicos e mesmo teoricos sao mais frequentes nesse tipo de 

narrativa do que naquelas do talento natural, em que a enfase reside no inevitavel progresso 

do falecido.

Tendo como referenda esses dados e classifica9 oes, Hamann (2016) chega a um conjunto de 

resultados sobre a fun9ao dos obituarios academicos na consagra9 ao de biografias de 

pesquisa. Tanto em Hamann (2016) quanto em Tight (2008), o estudo dos obituarios e a 

analise das praticas de posicionamentos e narrativas biograficas contribuem para o estudo da 

avalia9ao da pesquisa nos estudos sobre educa9 ao superior (higher education). Segundo o 

autor, os obituarios academicos se constituem com base em um carater meritocratico e
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desconsideram os aspectos socioestruturais, como classe e genero, no desenvolvimento das 

carreiras academicas. Sendo assim, a estrutura e o conteudo do texto expressam formas 

simbolicas de hierarquia e controle cotidiano na produ9ao cientifica. O ato de consagra9ao do 

falecido visa tambem, a partir do posicionamento institucional e academico, dar coerencia a 

grupos que permanecem vivos. Os obituarios narram as vidas de individuos da ciencia e, 

assim, veiculam representa9oes da disciplina e do sucesso cientifico a memoria coletiva, 

como descreve detalhadamente Fowler (2004; 2005).

Apesar de mais simples e menos sistematica, a pesquisa de Fetz (2016) foi empreendida com 

obituarios publicados na Revista Ilustragao -  periodico quinzenal luso-brasileiro publicado 

entre maio de 1884 e fevereiro de 1892 -  sobre Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) e Charles- 

Adolphe Wurtz (1817-1884) e refor9a muitos dos resultados de Hamann (2016). Entre tais 

resultados da analise do conteudo dos obituarios, refor9a-se novamente que as narrativas 

ressaltam ritos cientificos que conferem status academico, como as premia9oes e os cargos 

institucionais da epoca. Os esquemas de hierarquiza9ao e diferencia9ao simbolica 

caracteristicos da avalia9ao cientifica identificados por Tight (2008) tambem foram 

localizados por Fetz (2016). Assim, como apontam Fetz (2016) e Hamann (2016), este com 

mais detalhes, os obituarios sao um genero narrativo que preserva e refor9a a logica relacional 

do funcionamento da ciencia.

2.2.1 Cosgrove e seus obituarios

Uma das caracteristicas mais notaveis dos obituarios dedicados a Denis Cosgrove e o contexto 

de sua organiza9ao no interior de periodicos especificos. Em contraste com obituarios 

publicados em outros periodicos, como o Environment and Planning A e Social and Cultural 

Geography, as homenagens postumas a Denis Cosgrove no formato de obituarios sao 

volumosas e estao concentradas em dois periodicos com se9oes exclusivas para esse tipo de 

escrita: o Progress in Human Geography e o Cultural Geographies. O primeiro incluiu tres 

obituarios em uma se9ao intitulada Makers o f modern human geography, titulo dado aos 

grupos de obituarios publicados nesse periodico desde o ano de 2004. A segunda publica9ao, 

por sua vez, coligiu treze obituarios e tem uma narrativa clara em sua estrutura editorial. 

Somente estes dois periodicos agrupam dezesseis do total de vinte e nove obituarios 

publicados sobre Denis Cosgrove nos anos de 2008 e 2009, em diferentes partes do mundo 

(Quadro 2).
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Quadro 2 - Rela9ao do veiculo de publica9oes por nacionalidade e quantidade de obituarios

VEICULO DA PUBLICACAO QUANT. NACIONALIDADE
AAG Newsletter 1 Estados Unidos
Cultural Geographies 13 Reino Unido
Environment and Planning A 1 Reino Unido
Environment and Planning D: Society and Space 1 Reino Unido
Espa9o e Cultura 1 Brasil
Imago Mundi 1 Reino Unido
Journal of Historical Geography 1 Estados Unidos
Landscape Journal 1 Estados Unidos
La Nuova Venezia 1 Italia
Progress in Human Geography Reino Unido
Social and Cultural Geography 1 Reino Unido
The Daily Telegraph 1 Reino Unido
The Independent 1 Reino Unido
The Times 1 Reino Unido
Newsletter University of California de Los Angeles 1 Estados Unidos
TOTAL 29 Nao se aplica

Fonte: Elabora9ao propria.

E a estrutura editorial, inclusive, um aspecto negligenciado pelos estudos metodologicos 

acerca da apropria9ao de obituarios na pesquisa sobre a educa9ao superior e a sociologia da 

ciencia. Considera-se a estrutura editorial como responsavel pelo projeto historiografico e 

este, por seu turno, como um sistema intelectual coerente de organiza9ao da historia da 

disciplina, geralmente configurado por uma institui9ao ou respaldado por qualquer formato de 

comunica9ao do conhecimento cientifico -  publica9oes periodicas, livros, eventos, entre 

outros. Sendo assim, tem-se dois tipos de obituarios: aqueles que se apresentam de forma 

concentrada em uma publica9ao com principio editorial claro e outros publicados de maneira 

avulsa. Sobre o primeiro grupo, como mencionado acima, temos os obituarios dos periodicos 

Cultural Geographies e Progress in Human Geography.

Dado o carater intimista dos relatos, todos os autores compuseram momentos distintos da 

trajetoria de Denis Cosgrove. Praticamente nao ha relatos burocraticos de sua morte, com 

exce9ao dos textos mais sinteticos do Newsletter da American Association o f Geographers 

(ANONIMO, 2008b) e do sitio digital da University o f California de Los Angeles 

(ANONIMO, 2008a). Levando em considera9ao essa proximidade dos autores com a vida de
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Cosgrove e sua trajetoria, mas tendo em conta a variedade dos textos, percebe-se que os 

obituarios estao organizados segundo tres principios narrativos: realiza9oes academicas, 

qualidades pessoais e ambientes intelectuais vividos pelo falecido.

Entre as realiza9oes, os autores (Quadro 3) destacam: o papel de Denis Cosgrove na funda9ao 

da revista Ecumene (DUNCAN, 2009a), cofundada em colabora9ao com James Duncan no 

ano de 1993; sua proeminencia na cultural turn e papel no remodelamento da geografia 

cultural a partir do encontro com as humanidades (JACKSON, 2009); a reda9ao e edi9ao de 

livros como The Iconography o f Landscape (DANIELS, 2009), organizado em parceria com 

Stephen Daniels no seu periodo de trabalho na University o f Loughborough; e, tambem, a 

funda9ao da reuniao Landscape Surgery, encontro de pesquisadores que se dedicam a 

investiga9ao de geografia social, historica e cultural em Royal Holloway -  University o f 

London (MARTINS, 2009).

Quadro 3 - Rela9ao de autores por quantidade de obituarios escritos sobre Denis Cosgrove

AUTOR QUANT. INSTITUICAO d o  a u t o r

Anonimo 4 Nao se aplica
Catherine Delano Smith 1 Institute of Historical Research - University of London

David Atkinson 1 University of Hull
David Lowenthal 1 University College London

David Pepper 1 Oxford Brookes University
Elizabeth Meyer 1 University of Virginia

Felix Driver Royal Holloway - University of London
Francesco Vallerani 1 Universita Ca'Foscari Venezia

James Duncan University of Cambridge
Jean-Fran9ois Staszak 1 Universite de Geneve

Jerry Brotton 1 Queen Mary - University of London
John Agnew 1 University of California - Los Angeles
Keith Lilley 1 Queen's University of Belfast

Luciana Martins 1 Birkbeck - University of London
Neil Roberts 1 Plymouth University

Ola Soderstrom 1 University of Neuchatel
Peter Jackson 1 University of Sheffield

Roberto Lobato Correa 1 Universidade Federal do Rio de Janeiro
Stephen Daniels 1 University of Nottingham

Veronica della Dora 3 Royal Holloway - University of London
Total Geral 29 Nao se aplica
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Fonte: Elabora9ao propria.

As realiza9oes citadas anteriormente foram o fio condutor de obituarios, mas nao sao as 

unicas existentes no material. Apos leitura atenta de cada obituario, outras conquistas se 

juntam aquelas ja mencionadas: 1) a bolsa conquistada por Denis Cosgrove em 2008 na Getty 

Foundation para a realiza9ao de pesquisa sobre “Geografia e arte em Los Angeles” nos dois 

anos seguintes; 2) ao carater de premia9ao da Hettner-Lectures, as conferencias proferidas por 

Denis Cosgrove em 2005 na Universitat Heidelberg; 3) a curadoria e texto do catalogo da 

exposi9ao John Ruskin and the Geographical Imagination no Ashmolean Museum em 2000; 

4) o premio recebido por Denis Cosgrove na Royal Geographical Society por contribui9oes a 

geografia humana no ano de 1988; 5) o doutorado honoris causa conferido pela Tallinn 

University, uma das maiores universidades da Estonia; 6) a funda9ao de grupos de pesquisa 

sobre geografia cultural e historica em Loughborough e Royal Holloway; 7) a lideran9a de 

programa de gradua9ao e pos-gradua9ao em geografia na Oxford Polytechnic e Royal 

Holloway.

As realiza9oes de Denis Cosgrove menos ressaltadas foram a edi9ao de artigos na Cultural 

Geographies e Geographie et Cultures e a vice coordena9ao da Pos-Gradua9ao em Geografia 

da University o f California. Como um rememorador de atividades e conquistas, o obituario 

representa um ideal de carreira na universidade que refor9a o ethos academico, assim como ja 

indicado por alguns autores (FOWLER, 2005; TIGHT, 2008; HAMANN, 2016).

Apesar de o internacionalismo das contribui9oes de Denis Cosgrove ser uma qualidade 

constantemente ressaltada nos obituarios (DANIELS, 2009; ATKINSON, 2009; 

SODERSTROM, 2009), a organiza9ao dos obituarios do Cultural Geographies ilustra a 

passagem dele por ambientes intelectuais ou contextos de criatividade especificos, como 

escreveriam alguns autores (BUTTIMER, 1981a; TORNQVIST, 2004). Cada um dos trezes 

obituarios desse conjunto do Cultural Geographies agrupa a narrativa da vida de Cosgrove 

em um ambiente institucional: 1) Oxford Polytechnic (PEPPER, 2009); 2) Loghborough 

University (DANIELS, 2009; ROBERTS, 2009; ATKINSON, 2009); 3) Royal Holloway 

(DRIVER, 2009a; SODERSTROM, 2009; MARTINS, 2009); 4) University o f California de 

Los Angeles (DELLA DORA, 2009; DRIVER, 2009a). Ademais, em termos de nacionalidade 

da distribui9ao dos periodicos em que os obituarios foram publicados, mais de 80% dos
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possuem como referenda inicial o Reino Unido; Estados Unidos, Brasil e Italia somam cinco 

obituarios publicados em seu territorio, pouco mais de 15% do total.

Esse grupo de treze obituarios publicados no Cultural Geographies e bastante particular, pois, 

apesar de mantida a celebra9ao da vida de Denis Cosgrove, sua estrutura assume uma fei9ao 

documentaria ao contar com um obituario para cada fra9ao especifica da trajetoria de vida do 

falecido. Ja nos demais obituarios, as realiza9oes academicas, tematicas de pesquisa, 

pensamentos, livros, textos, filia9ao teorica e institucional lembrados em cada um fazem parte 

de pontos especificos da trajetoria de vida do homenageado.

Nao ha sentido em considerar os obituarios de forma divorciada do projeto editorial e 

historiografico que os unifica. Trata-se de uma cole9ao de publica9oes, talvez mais proxima 

em conteudo das biobibliografias do que de obituarios avulsos ou mesmo dos publicados no 

Progress in Human Geography. Sua narrativa e organizada a partir da considera9ao de que a 

vida de um cientista se desenrola em diversos ambientes intelectuais e institucionais, que sao 

o ponto de encontro com outros individuos, ideias e temas de pesquisa e resultam em 

colabora9oes de pesquisa ou ensino.

Mais da metade dos obituarios possui carater documentario, aquele que tem como objetivo 

oferecer um panorama geral da vida do falecido, e descrevem o tra9ado completo da trajetoria 

institucional do autor e de suas obras publicadas (LOWENTHAL, 2008; LILLEY, 2009; 

DRIVER, 2008; DRIVER, 2009b; DUNCAN, 2008; DELLA DORA, 2008; DELLA DORA, 

2009a; ANONIMO, 2008; ANONIMO, 2008; CORREA, 2009). Os ambientes institucionais e 

intelectuais, no entanto, nao sao as unicas estrategias de organiza9ao da narrativa 

historiografica dos obituarios e as qualidades pessoais aparecem recorrentemente.

Dado o objetivo de celebra9ao da vida do falecido, poder-se-ia argumentar que todos os 

obituarios possuem a descri9ao de qualidades pessoais. De fato, praticamente todos contem o 

reconhecimento e gratidao em rela9ao as qualidades pessoais do falecido, mas somente em 

alguns poucos a qualidade pessoal consegue retirar do deslocamento institucional e das 

realiza9oes academicas o papel de principio narrativo (DRIVER, 2009a; AGNEW, 2009; 

DUNCAN, 2009; STASZAK, 2009; BROTTON, 2009).

Assim como grande parte dos obituarios avulsos, os textos publicados em memoria de Denis 

Cosgrove no periodico Progress in Human Geography possuem como principio
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historiografico a dimensao das qualidades pessoais. Geografo palladiano, humanista, homem 

europeu de visao, “uomo universale” e esteta da vida (DELLA DORA, 2008; AGNEW, 2009; 

DUNCAN, 2009) sao algumas das expressoes utilizadas para explicitar como Cosgrove 

concebia a pesquisa e, em ultima instancia, tambem sua propria vida.

Sao preponderantemente os obituarios avulsos que contem informa9oes de influencias e 

debates teoricos da carreira do autor -  caracteristicas quase totalmente ausentes nesse genero 

de escrita. Entre as referencias mais marcantes nos obituarios de Cosgrove esta sua 

descendencia etica e estetica de John Ruskin e Andrea Palladio, alem da alegada 

correspondencia teorico-metodologica com Erwin Panofsky, Cole Harris, Yi-Fu Tuan, John 

Berger e Raymond Williams (DELLA DORA, 2008; DELLA DORA, 2009a; DRIVER, 2008; 

DANIELS, 2009; CORREA, 2009).

Tendo em conta que os debates teoricos se apresentam diretamente por meio de publica9 oes 

com esse fim em foruns de periodicos cientificos e indiretamente nos livros ou artigos, os 

primeiros sao os mais raros e, no caso de Cosgrove, apenas as discussoes sobre as 

caracteristicas da geografia cultural com Price e Lewis (1993) e o cosmopolitismo no mundo 

contemporaneo com David Harvey (HARVEY, 2000; COSGROVE, 2003) aparecem nos 

obituarios (JACKSON, 2009; DELLA DORA, 2009a).

Apesar de rarefeitos, os debates teoricos indiretos podem ser resumidos em grupos: i) em 

rela9 ao ao universalimo do ser humano na perspectiva fenomenologica e existencialista, 

Cosgrove sugeriria uma analise conciliadora entre humanismo e estruturalismo marxista 

(COSGROVE, 1979); ii) a respeito do marxismo, Cosgrove proporia uma visao de ciencia 

que nao se traduz em ativismo, mas em autoconhecimento (COSGROVE, 2008); iii) em 

referenda a cartografia e sua historia, principalmente as formula9 oes de John Brian Harley, 

Cosgrove desafiaria a interpreta9 ao dos mapas como instrumentos ideologicos e de poder; iv) 

discordancia com a preponderancia da teoria sobre a variedade do mundo empirico; v) critica 

severa as abordagens geometricas do espa9 o e do mundo; vi) debate com outros geografos 

culturais sobre o papel da paisagem como agente da diferencia9 ao espacial e renova9 ao da 

geografia cultural.

Segundo a fun9ao da cita9 ao de livros de Cosgrove nos obituarios, tem-se uma classifica9 ao 

tripartite: i) cita9 ao documentaria de todos os livros, incluindo os postumos; ii) cita9ao de um 

livro unico que estrutura todo o obituario; iii) cita9 ao de livros direcionados a um campo
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cientifico especifico. O primeiro tipo e bem recorrente na escrita dos obituarios e, por mais 

que todos os livros nao apare9am no corpo do texto, uma lista completa e anexada ao final da 

parte textual (ANONIMO, 2008a; DELLA DORA, 2008; DUNCAN, 2008; LILLEY, 2009; 

LOWENTHAL, 2008; DUNCAN, 2009; CORREA, 2009; ANONIMO, 2008b; ANONIMO, 

2008c).

Na segunda situa9ao, o texto e dedicado a um aspecto do pensamento do falecido que, 

segundo o autor do obituario, estaria personificado em uma obra especifica. No caso de 

Cosgrove, os autores destacaram The Iconography o f Landscape (COSGROVE & DANIELS,

1988) como uma experiencia de colabora9ao com outro geografo, Geography and Vision 

(COSGROVE, 2008) como a obra unificadora do pensamento de Denis Cosgrove em torno da 

visao e da imagina9ao na geografia e, em conjunto, Social Formation and Symbolic 

Landscape (COSGROVE, 1984) e The Palladian Landscape (COSGROVE, 1993) sao 

frequentemente lembrados como obras-chave na redefini9ao do papel da dimensao politica na 

analise da paisagem.

Por fim, a terceira e menos comum categoria e a apresenta9ao de obras de Denis Cosgrove a 

campos ou subcampos especificos da ciencia. Os livros selecionados, nesse caso, sao tambem 

especificos e dizem respeito a contribui9ao do autor para tais campos, como a cartografia 

(Apollo’s Eye, publicado em 2001 por Denis Cosgrove, e um exemplo claro), a geografia 

historica ou ate a geografia cultural (DELLA DORA, 2009b; DRIVER, 2009). Ha uma 

rela9ao clara, como afirmam Tight (2008) e Hamann (2016), entre o publico previsto do 

periodico cientifico e as obras selecionados do autor para serem lembradas. A geografia 

cultural, inclusive, e lembrada como um campo remodelado por Denis Cosgrove em mais da 

metade dos obituarios, ao passo que a geografia historica aparece em menos de cinco 

obituarios como um dos campos de contribui9ao do falecido (DUNCAN, 2008; 

LOWENTHAL, 2008).

No corpo do texto do obituario, poucos sao os artigos do falecido que sao citados e discutidos. 

Alguns deles estao vinculados tambem a pontos especificos da trajetoria do autor que, por 

algum motivo, sao considerados representativos: 1) Geography is Everywhere (COSGROVE,

1989) aparece como representativo da preocupa9ao de Denis Cosgrove com o mundo fisico; 

2) Prospective, perspective and the evolution o f the landscape idea (COSGROVE, 1985) e 

considerado um artigo-chave da inser9ao da geografia nas humanidades, a exemplo do que
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destaca Lilley (2004) em sua biobibliografia; 3) Geografia do Milenio (COSGROVE, 2000), 

que tambem recoloca a geografia nas humanidades a partir do estudo da paisagem, foi uma 

conferencia apresentada no Simposio sobre Espa9o e Cultura no ano de 1999 no Brasil; 4) 

New Directions in Cultural Geography (COSGROVE & JACKSON, 1987) como um texto 

que catapultou a discussao da renova9ao teorico-metodologica da geografia cultural nos anos 

1980; 5) envolvimento da geografia com as representa9oes visuais, destacado desde o artigo 

John Ruskin and the Geographical Imagination (COSGROVE, 1979).

Alem dos artigos citados individualmente, alguns aparecem em pares e distinguem um 

conjunto de tematicas que perpassam parte da trajetoria do autor. O primeiro par e Globalism 

and Tolerance in Early Modern Geography (COSGROVE, 2003) e Mapping Global War 

(COSGROVE & DELLA DORA, 2005), apontados por Della Dora (2009) como 

representativos do deslocamento das preocupa9oes de Denis Cosgrove do cosmopolitismo 

renascentista para o globalismo contemporaneo, o qual a cidade de Los Angeles ilustra 

perfeitamente. O segundo par, composto pelos textos de Cosgrove e Atkinson (2000) e 

Cosgrove e Martins (2000), enfatiza o papel da paisagem e do mapeamento como atitudes 

enraizadas no mundo ocidental de representar, intervir e imaginar o mundo material.

Na anteriormente comentada classifica9ao de Fowler (2005), os obituarios escritos sobre 

Denis Cosgrove se enquadram nos subgeneros “positivo tradicional” e “tragico”. Estes dois 

subgeneros se combinam no conjunto de obituarios de Cosgrove, pois, por mais que sua 

ascensao na geografia seja narrada a partir de deslocamentos institucionais e realiza9oes 

academicas que se somam a cada ano que passa, a trajetoria de reconhecimento e contribui9ao 

para a geografia e tragicamente interrompida por sua morte prematura de cancer. Ja a 

classifica9ao dos principios narrativos de Hamann (2016), referentes ao talento natural, merito 

ou predetermina9ao, nao sao claramente aplicaveis aos obituarios de Denis Cosgrove; optou- 

se por adotar a terminologia das “qualidades pessoais”, ja que, a cada instante, expressoes 

como “pensamento renascentista” e “pesquisador interdisciplinar” sao mencionadas como a 

explica9ao de uma atitude intelectual ou contribui9ao academica.

2.3 Biobibliografias e suas imagens de documentario

A motiva9ao fundamental para esta se9ao compreende o percurso intelectual geral do 

geografo Denis Cosgrove (1948-2008) a partir de suas biobibliografias, que enfatizam os 

deslocamentos fisicos [principalmente aqueles de carater institucional, que sao mais
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facilmente rastreaveis na biografia do autor20] e itinerarios tematicos, analiticos e conceituais 

temporal e espacialmente paralelos. E inevitavel, diante desta motiva9ao, que nos 

conduzamos segundo um criterio cronologico e fatalmente biologico: uma trajetoria fisica que 

se estenderia do nascimento do sujeito ate o dia de seu falecimento, a legitima no9ao de 

trajetoria de vida.

Quanto ao aspecto cronologico, para adiantar uma possivel critica, nao ha sugestao alguma de 

que a complexidade da obra de um autor se desenrole e, mais, possa ser analisada a partir de 

uma linearidade causal e simplista. No sentido contrario, nao ha possibilidade de reconstruir 

fielmente uma trajetoria intelectual; afinal, a constru9ao da pesquisa e tambem a elabora9ao 

de um panorama teorico-metodologico no qual as inferencias sejam coerentes com um 

principio de ordenamento. Portanto, o que se segue e uma narrativa, construida por meio de 

outras narrativas e fragmentos biograficos do autor em questao, nao necessariamente 

compromissada com alguma interpreta9ao consolidada acerca do desenvolvimento da pratica 

geografica tal qual concebida por Denis Cosgrove.

Neste instante da disserta9ao, em outros termos, importa-nos menos os detalhes do 

desenvolvimento do pensar e fazer geograficos em Denis Cosgrove e mais a descri9ao de 

quais as caracteristicas institucionais, tematicas e conceituais mais amplas da carreira do 

referido geografo sao lembradas. Trata-se de tra9ar a rota, verificar de sobrevoo suas 

dimensoes gerais e nao de esgota-la ou assumir que, em outros pontos de vista e escala de 

maior detalhamento, nao possa haver curvas ou desvios desse caminho cervical.

Dessa maneira, o objetivo central da se9ao e descrever o conteudo, assentados em material 

biobibliografico que se proliferou desde a ocasiao do falecimento de Denis Cosgrove em 

mar9o de 2008, e desenvolver uma narrativa que fa9a o atravessamento desse conjunto de 

informa9oes que compoem os multiplos textos dedicados a reflexao pessoal e profissional 

sobre a vida de Cosgrove. Em parte, Heffernan (2010), Lilley (2004) e Townsend (2015) -

20 Uma sintese desse percurso fisico-institucional pode ser descrito nos seguintes termos: 1) o nascimento e 
educa9ao secundaria assentados na cidade inglesa de Liverpool; 2) a forma9ao superior nas Universidades de 
Oxford e Toronto; 3) a carreira academica como professor, pesquisador e orientador na Oxford Polytechnic 
(atual Oxford Brookes University); 4) o longo periodo lecionando na Loughborough University e na Royal 
Holloway/University of London; 5) e, por fim, a nomea9 ao para a catedra Alexander Von Humboldt na 
University of California/Los Angeles. Heffernan (2010) sumarizou a reda9ao do seu estudo biobiliografico 
segundo os interesses tematicos de Denis Cosgrove, a saber: 1) Landscape: From Oxford to Loughborough; 2) 
Vision: From London to Los Angeles; 3) Geographical Imagination: From Dawn to Dusk.
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respectivamente, na tradicional serie de estudos biobibliograficos da Uniao Geografica 

Internacional (UGI), na coletanea organizada por Hubbard et al. (2004) e em artigo publicado 

no periodico estadunidense The Californian Geographer -  dedicaram-se a tarefas semelhantes 

e constituem referencias centrais para a visao geral que se pretende descrever (Quadro 4).

Quadro 4 - Rela9ao de biobibliografias sobre Denis Cosgrove

AUTOR TITULO DA BIOBIBLIOGRAFIA INSTITUICAO d o  
AUTOR

Keith Lilley Denis Cosgrove Queen's University of 
Belfast

Michael
Heffernan Denis Edmund Cosgrove 1948-2008 University of 

Nottingham
Stacie

Townsend
Symbolic Discourses: The Influence of Denis Cosgrove 

in the Field of Geography
University of 

California - Davis

Fonte: Elabora9ao propria.

A biobibliografia escrita por Mike Heffernan (2010) e uma das mais detalhadas narrativas da 

vida de Denis Cosgrove. Sua estrutura e composta por quatro partes: i) Education and Early 

Career; ii) Landscape: From Oxford to Loughborough; iii) Vision: From London to Los 

Angeles; iv) Geographical Imagination: From Dawn to Dusk. Considerado por Mike 

Heffernan (University o f Nottingham) um geografo historico e politico de lingua inglesa, 

Denis Cosgrove era um dos principais geografos culturais do seculo XXI.

O percurso da escrita da narrativa segue, principalmente, os lugares e institui9oes de forma9ao 

e pratica professional: educa9ao secundaria em Liverpool; gradua9ao na University of Oxford; 

mestrado na University of Toronto; pesquisador e professor nos departamentos de arquitetura 

ou geografia da Polytechnic of Central London, Oxford Polytechnic (Oxford Brookes 

University), University of Loughborough, Royal Holloway -  University of London e a 

nomea9ao final como professor da cadeira Alexander von Humboldt na University of 

California de Los Angeles.

A biobibliografia escrita por Heffernan foi publicada na tradicional serie Geographers: 

Biobibliographical Studies, uma publica9ao organizada pela Comissao de Historia do 

Pensamento Geografico da Uniao Geografica Internacional (UGI) desde 1977. Tal comissao, 

nomeada em Nova Deli no ano de 1968, reuniu-se em Paris nos dois anos seguintes e, sob 

orienta9ao do geografo frances Philippe Pinchemel (1923-2008), ate entao presidente da
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Comissao de Historia do Pensamento Geografico da UGI, os membros da comissao foram 

incumbidos de apresentar listas de geografos essenciais da historia da geografia. No ano de 

1969, a figura da “biobibliografia” foi proposta pela primeira vez e, segundo os editores de 

parte da historia da publica9ao, ela funcionaria como uma engrenagem da vida cientifica do 

individuo com sua contribui9ao a ciencia, principalmente avaliada segundo as publica9oes do 

sujeito biografado (ARMSTRONG & MARTIN, 2000)21.

Considerando ate o volume 35 da serie, e tendo em conta que nos anos de 1989, 1990, 1997 e 

1999 nenhum volume foi publicado, a publica9ao congrega 459 ensaios biobibliograficos de 

individuos e de grupos de diversas nacionalidades, periodos historicos, praticas geograficas e 

posi9oes institucionais. As se9oes dos ensaios indicam a dimensao temporal cronologica da 

biografia e, durante um longo tempo, permaneceram praticamente sem altera9ao: 1) 

“Educa9ao, vida e obra”; 2) “Ideias cientificas e pensamento geografico”; 3) “Influencias e 

dissemina9ao de ideias”; 4) Tabela cronologica de publica9oes e grafico de grandes eventos 

da vida do sujeito. Segundo Armstrong e Martin (2000), as realiza9oes cientificas sao o 

resultado cumulativo do trabalho de um numero imenso de autores desconhecidos na cadeia 

do conhecimento ao longo do tempo.

Um aspecto da serie que e digno de nota, e tambem ressaltado por Finnegan (2013), foi uma 

modifica9ao editorial das se9oes anteriormente citadas na estrutura do ensaio no volume 29. 

Esta certo que somente dois ensaios foram consideravelmente modificados, a biobibliografia 

de Denis Cosgrove (1948-2008) e a de Allan Pred (1936-2007), mas esse afrouxamento do 

formato textual liga os atuais editores (Charles Withers/University o f Edinburgh e Hayden 

Lorimer/University o f Glasgow) as tendencias atuais da historiografia da geografia. Dessa 

maneira, a divisao anteriormente citada privilegia um padrao temporal da biografia do autor 

(educa9ao basica, pensamento cientifico e geografico maduro e dissemina9ao de suas ideias, 

caminho que come9a no nascimento e termina na morte) e, ao menos em dois ensaios do 

volume 29, a divisao das se9oes leva em considera9ao tambem o padrao espacial da vida do 

autor (os departamentos, os lugares de vida e os seus deslocamentos). As historias de vida 

sao, cada vez mais, tambem “geografias de vida” (DANIELS & NASH, 2004).

21 Johnston (2009), Barnes (2010) e Sidaway (2010) parecem concordar com esta defini9ao do estudo 
biobibliografico. No entanto, segundo os autores, a dificuldade de integrar a vida do individuo ao contexto mais 
amplo pode resultar em uma hagiografia, ou seja, uma biografia excessivamente elogiosa e sem valor historico e 
filosofico.
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Heffernan (2010), no preambulo do ensaio biobibliografico de Denis Cosgrove, refor9a a 

dificuldade de separar “forma9&o, vida e trabalho” na narrativa da trajetoria de Denis 

Cosgrove. A estrutura que ordena o ensaio biobibliografico parte da distin9ao de tres 

expressoes que resumem sua vida e trabalho geografico: paisagem, visao e imagina9ao 

geografica (HEFFERNAN, 2010). O caminho de Denis Cosgrove e contado, portanto, a partir 

de suas experiencias formativas e profissionais nos lugares que marcaram sua vida e pesquisa. 

Os caminhos profissionais e pessoais sao considerados, ao menos nessa biobibliografia, como 

aspectos entrela9ados da riqueza da trajetoria intelectual. Um percurso com episodios de 

rebeliao e reconcilia9ao e narrado por Mike Heffernan (2010) como a expressao da rela9ao de 

Cosgrove com sua forma9ao catolica original na familia e na escola secundaria.

Nascido em 3 de maio de 1948, na cidade de Liverpool (noroeste ingles), Denis Edmund 

Cosgrove foi o segundo filho de uma grande familia do estrato inferior da classe media; do 

nascimento de Cosgrove, considerando irmaos e irmas nascidos ate 1963, sua familia chegaria 

a sete pessoas, incluindo Gwen, sua mae. Seu pai era um devoto catolico de origem irlandesa 

e trabalhara no banco ao longo de toda sua vida. A morte de seu pai, segundo a descri9ao de 

Heffernan (2010), contribuiu para a saida de Cosgrove da cidade natal, sob tutela da mae e 

acompanhado pelos irmaos.

Desse ponto inicial, cabe ressaltar a descendencia irlandesa de Cosgrove, caracteristica que 

nao e surpreendente diante das historicas rela9oes politico-territoriais entre as areas 

correspondentes a Inglaterra e Irlanda no periodo feudal, mas, principalmente, de suas 

rela9oes modernas em meados do seculo XIX -  com destaque para o evento conhecido como 

Grande Fome na Irlanda e para a emigra9ao em massa da ilha irlandesa, sobretudo para 

grandes centros adjacentes como as cidades de Glasgow e Liverpool. A cidade de Liverpool e 

historicamente conhecida por ser o ponto de encontro, no territorio ingles, de variados grupos 

do alem-mar, com destaque para os irlandeses. Ate agora, portanto, no que concerne a vida 

precoce de Cosgrove, dois aspectos sao essenciais: a familia crista de classe media e sua 

descendencia irlandesa.

Adicionamos, entao, que nao somente a vida precoce de Cosgrove foi marcada pelos dois 

supracitados elementos, mas tambem sua educa9ao primaria e secundaria, durante as decadas 

de 1950 e 1960, em estabelecimentos escolares catolicos. Sua forma9ao secundaria, 

especificamente, foi no Saint Francis Xavier’s College, a mesma escola jesuitica que o pai de
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Cosgrove havia cursado. O Saint Francis Xavier’s College, em funcionamento na 

BeaconsfieldRoad desde 1961, foi um estabelecimento escolar criado no centro da cidade em 

1840, na esteira do grande afluxo de irlandeses para Liverpool, e suas constru9oes vitorianas 

foram frequentadas por Cosgrove pela primeira vez em 1959.

Segundo Heffernan (2010), os estudos na escola jesuitica devem ter sido estimulantes e 

intelectualmente desafiadores e, a partir deles, Denis Cosgrove adquiriu um conjunto de 

caracteristicas do treino intelectual jesuita: 1) incredulidade; 2) rigor analitico; 3) capacidade 

de intensa concentra9ao; 4) capacidade de articular argumentos complexos com habilidade e 

precisao em debate oral e escrito; 5) ambi9ao pessoal e determina9ao. Alem das atitudes, que 

certamente contribuiram para a proeminencia academica de Cosgrove, Heffernan (2010) 

destaca a possibilidade de rastrear as preocupa9oes tematicas e abordagens investigativas 

relacionadas ao poder da visao e ao universalismo ecumenico como deriva9oes da doutrina 

crista. Nesse nivel da apresenta9ao, consideramos prematuro adiantar aspectos da rela9ao 

entre a doutrina crista e os fundamentos teorico-metodologicos estruturantes da pesquisa 

geografica de Denis Cosgrove; essa podera ser, no entanto, uma demanda posterior de 

pesquisa, que somente sera aprofundada em caso de justificativa plausivel e disponibilidade 

de dados para embasar as inter-rela9oes.

Saint Francis Xavier e narrada como uma institui9ao desencorajadora da carreira de Denis 

Cosgrove na geografia (FREYTAG & JONS, 2005; HEFFERNAN, 2010), uma vez que a sua 

divisao de classe distinguia a disciplina geografica como uma materia mais simples, enquanto 

grego e latim correspondiam ao mvel intelectual de “alunos mais inteligentes”. Apesar de ser 

apaixonado por representa9oes espaciais e pelas viagens de campo, Cosgrove se distanciou 

formalmente da geografia por dois anos. As imagens cartograficas do pequeno globo de 

Cosgrove e a efervescencia cultural de Liverpool sao recorrentes nas narrativas da trajetoria 

de vida do autor. Nao cabe a nos atestar o grau de verossimilhan9a da trajetoria de Cosgrove 

perante um modelo ideal da tradi9ao geografica, mas sim ressaltar os caminhos da narrativa 

de vida.

Uma disputa entre esfera externa e interna estrutura a narrativa da educa9ao secundaria de 

Cosgrove, que era a sintese entre os valores seculares do ambiente cultural de Liverpool em 

meados do seculo XX e os valores religiosos que circulavam em sua escola e no ambiente 

familiar cristao (HEFFERNAN, 2010). Como a interse9ao dessas duas determina9oes,
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Cosgrove completa o ensino secundario e vai cursar a gradua9ao no Saint Catherine’s College 

na University o f Oxford, em 1966. Referindo-se provavelmente ao Maio de 1968 na Fran9a, 

Heffernan (2010) considera a existencia de um novo conflito entre as experiencias religiosas 

de Cosgrove e as influencias de seu ambiente cultural, agora as tendencias marxianas do 

periodo de ativismo e rebeliao estudantil no final dos anos 1960.

Segundo Heffernan (2010), em um momento de insights teorico-metodologicos na geografia 

inglesa e norte-americana, o curriculo em Oxford era desapontador e reiterava uma 

abordagem regional como mera cria9ao de inventarios. Mesmo Jean Gottmann (1915-1994) 

tendo sido professor em Oxford em 1969, ano em que Cosgrove finalizava sua gradua9ao, 

suas experiencias do curriculo da gradua9ao nao sao rememoradas como uma contribui9ao a 

sua carreira. A analise do livro Geography and Vision (2008), concebida nesta disserta9ao 

como uma narrativa de vida, apresenta um paradoxo curioso do curriculo de Oxford. Afinal, o 

critico de arte John Ruskin, extensamente estudado por Denis Cosgrove em sua trajetoria 

academica, tem papel fundamental na constitui9ao dos meios e fins de estudo da imagem no 

curriculo da geografia de Oxford.

Outra ironia da narrativa de Heffernan (2010) sobre a gradua9ao em Oxford e que Cosgrove, 

tao interessado em cursar geografia no ensino secundario, nao se empolgou com o curriculo e 

utilizou o tempo em Oxford para estudar historia da arquitetura e etnologia. Ele submeteu-se 

para o mestrado em quatro universidades, todas no Canada e nos Estados Unidos, 

assegurando uma vaga de forma9ao e ensino em Toronto. A tao pouco falada disserta9ao de 

Denis Cosgrove e associada por Heffernan (2010) ao ambiente litoraneo de Liverpool, pois, 

por mais que Toronto nao esteja as margens do oceano, sua estrutura citadina e marcada pelo 

Lago Ontario e pelos distritos de armazenagem [objeto de estudo da disserta9ao de Cosgrove] 

que remetem as docas britanicas. Sua passagem na University o f Toronto, narrada por 

Heffernan (2010), foi praticamente extraida da entrevista de Freytag e Jons (2005): Cosgrove 

se aproximou ainda mais dos estudos sobre arte, arquitetura e planejamento, desenvolvendo 

nessa institui9ao sua conexao de longa data com John Ruskin; era contemporaneo de outros 

geografos que estudavam arte e design urbano, como Edward Relph, Leonard Guelke e John 

Punter.

O retorno para Oxford e narrado por Heffernan (2010) a partir do recurso a ruptura, ja que o 

motivo apontado do deslocamento Toronto-Oxford por Cosgrove fora sua decisao de
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acompanhar sua esposa, nomeada para professora na Oxford School o f Geography. Esta 

biobibliografia contem uma informa9ao que tambem imbrica a carreira de Cosgrove ao seu 

ambiente cultural, pois, por mais que Ceri Peach sugerisse que Cosgrove iniciasse um projeto 

sobre segrega9ao religiosa em Belfast, o autor decidiu investigar a historia, teoria e pratica da 

arquitetura na paisagem italiana.

Alem da frustra9ao com a geografia veiculada em Oxford, Cosgrove (FREYTAG & JONS, 

2005) relata a dificuldade de dividir o seu tempo entre a pesquisa do doutorado e um cargo de 

pesquisador em um projeto de modelagem computacional no Departamento de Arquitetura da 

Polytechnic o f Central London (atual University o f Westminster). Atualmente, o vice-reitor da 

University o f Westminster e o geografo Geoff Petts, que colaborou com Denis Cosgrove na 

University o f Loughborough e coeditou tambem com ele o livro Water, engineering and 

landscape (COSGROVE & PETTS, 1990), dedicado a uma geografia historica sobre a gestao 

e o controle hidrologico das paisagens ocidentais.

No ano de 1972, Cosgrove iniciou um percurso de oito anos na Oxford Polytechnic (atual 

Oxford Brookes University), com a interrup9ao do periodo de 1977 e 1978, anos em Cosgrove 

lecionou como professor visitante na University o f Toronto. Alem do referido David Pepper, 

com quem Denis Cosgrove idealizou o primeiro curriculo de geografia desta universidade, 

Heffernan (2010) ressalta Derek Elsom, John Gold, Alan Jenkins e Peter Keene, o restante da 

equipe de ensino e pesquisa da qual Cosgrove fez parte na Oxford Polytechnic -  todos os 

quatro pesquisadores permaneceram na Oxford Brookes University no desenrolar de suas 

carreiras.

Apos tra9ar o percurso do nascimento de Cosgrove aos seus primeiros cargos, Heffernan

(2010) subdivide o restante da biobiliografia em tres partes, duas contendo transi9oes 

institucionais associadas a mudan9as tematicas e a parte final com os temas transversais a 

trajetoria de vida de Denis Cosgrove. O primeiro periodo, intitulado Landscape: From Oxford 

to Loughborough, tem como ponto inicial a defesa da tese sobre as paisagens palladianas da 

Italia e do Veneto e o reconhecimento de David Lowenthal (a epoca na University College 

London) de que a tese deveria ser submetida ao grau de doutorado. Em compara9ao com a 

base teorica de analise dos obituarios, mesmo nos documentos biograficos documentarios, o 

doutorado e compreendido como um marco, tanto que e utilizado por Heffernan (2010) para 

definir o inicio de um percurso na pesquisa da paisagem.
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No ano da morte de Denis Cosgrove, o proprio David Lowenthal escreveu um dos primeiros 

obituarios e homenagens postumas ao falecido. A figura de Lowenthal parece ser um endosso 

final para catapultar a carreira de Denis Cosgrove (HEFFERNAN, 2010) e, diante de sua 

conexao com a defesa do doutorado, a historia de Cosgrove se desenrola de forma 

independente. Heffernan (2010) tambem aponta a importancia de Denis Cosgrove no 

ambiente intelectual da Oxford Polytechnic, especialmente na carreira academica de David 

Pepper, cujas discussoes sobre o ambientalismo podem ter sido marcadas pelo impacto das 

pesquisas de Cosgrove na area.

Talvez uma das poucas motiva9 oes externas que sao apontadas como impulsionadoras do 

deslocamento institucional, Heffernan (2010) destaca o paralelismo entre os cortes do 

governo conservador de Margaret Thatcher (1925-2013) no ensino superior britanico, fator 

que culminou na redu9ao do financiamento para pesquisas em tematicas menos aplicadas da 

geografia, e a mudan9a de Denis Cosgrove para uma universidade alinhada aos interesses 

governamentais da epoca. Essa institui9 ao era a Loughborough University of Technology 

(atual Loughborough University), uma universidade de tecnologia e ciencia aplicada com um 

pequeno Departamento de Geografia em expansao, entao capitaneado pelo geografo historico 

Robin Butlin (1938-presente), atualmente na University of Leeds. A trajetoria de Cosgrove em 

Loughborough, institui9 ao em que trabalhou durante parte da constru9 ao de sua imagem como 

componente de uma geografia cultural informada pelo humanismo literario e critica literaria 

marxistas, se estendeu por quatorze anos.

O panorama de colabora9 oes no periodo em Loughborough se enquadrava em uma tentativa 

de ampliar seu trabalho para alem de um estudo imperial, colonial e ingles (HEFFERNAN,

2010). Cosgrove iniciou, para isso, um projeto sobre natureza, ambiente e paisagem, 

financiado pela Uniao Europeia com geografos da Dinamarca, Suecia, Italia, Fran9 a e Sui9 a. 

Heffernnan (2010) destaca Bernard Debarbieux (Universite de Geneve), Ola Soderstrom 

(University of Neuchatel), Geoff Petts, Neil Roberts (Plymouth University) e Jean-Fran9 ois 

Staszak (Universite de Geneve), sendo que estes dois ultimos assinaram obituarios e 

mencionaram o internacionalismo da trajetoria academica de Denis Cosgrove. Ainda em 

Loughborough, Cosgrove colaborou ativamente com Stephen Daniels (University of 

Nottingham), de quem ja havia examinado o doutorado na University College London com 

David Lowenthal, em um curso optativo de Paisagem e Cultura que contava com um campo 

para o Veneto (COSGROVE & DANIELS, 1989).
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Na continuidade da biobibliografia de Heffernan (2010), as atividades de ensino parecem tao 

centrais quanto as de pesquisa, e as supervisoes destacadas em Loughborough sao as de 

Trevor Pringle, Susan Ford, Pyrs Gruffudd (Swansea University) e David Atkinson 

(University o f Hull). Alem da supervisao de alunos, as atividades academicas ressaltadas sao a 

participa9ao nas palestras de outras institui9oes e os cargos de professor visitante na 

University o f Texas (1988-1989) em Austin e na University o f Oregon (1993). Em 1988, a 

Royal Geographical Society conferiu um premio a Cosgrove por suas contribui9oes a 

geografia humana, muitas destas questionadas por “geografos socialmente engajados” ou 

“fervorosamente praticos” (HEFFERNAN, 2010). O debate entre Cosgrove (1996), os 

Duncan (1996), Jackson (1996) e Mitchell (1996a; 1996b) sobre o carater da cultura na 

geografia e simbolico desse embate entre uma concep9ao supostamente elitista da cultura e 

outra socialmente engajada.

Alguns dos produtos das ideias de Cosgrove sobre paisagem foram publicados em artigos e 

livros desse periodo em Loughborough: Social Formation and Symbolic Landscape 

(COSGROVE, 1984); The Palladian Landscape: Geographical Change and its Cultural 

Representations in Sixteenth-Century Italy (COSGROVE, 1993); The Iconography o f 

Landscape: Essays in the Symbolic Representation, Design and Use o f Past Environments 

(COSGROVE & DANIELS, 1988); Water, engineering and landscape: Water Control and 

Landscape Transformation in the Modern (COSGROVE & PETTS, 1990). Os dois primeiros 

livros (COSGROVE, 1984; COSGROVE, 1993) foram tambem publicados em italiano, nos 

anos 1990 e 2000, tendo sido o primeiro editado por Clara Copeta (Universita Degli Studi Di 

Bari AldoMoro) e o segundo, por Francesco Vallerani (Universita C a’Foscari Venezia).

The Palladian Landscape (COSGROVE, 1993) e uma obra publicada quase vinte anos depois 

da defesa do doutorado e revisita muitas das orienta9oes teorico-metodologicas da tese. 

Caberia um estudo sobre a varia9ao da interpreta9ao das paisagens da Renascen9a nas cidades 

italianas na tese de doutorado e na publica9ao do referido livro, ja que quase vintes anos 

separam um trabalho do outro. Um texto bastante central nas biobibliografias e ate mesmo em 

obituarios e o Prospect, Perspective and the Evolution o f the Landscape Idea (COSGROVE, 

1985), considerado um dos marcos das publica9oes sobre a historia ocidental da paisagem 

como um modo burgues de ver.
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A parceria com Stephen Daniels, alem do curso conjunto na gradua9ao e alguns artigos, 

tambem se estendeu para a organiza9ao do The Iconography o f Landscape (COSGROVE & 

DANIELS, 1988), obra composta por quase quinze ensaios, organizada como resultado de 

uma conferencia realizada em uma biblioteca na University o f Nottingham. Entre tais ensaios, 

esta um famoso texto do historiador da cartografia John Brian Harley (1932-1991) e do 

geografo historico Hugh Prince (1928-2013). Outro fruto de colabora9ao interinstitucional, 

agora com James Duncan (a epoca na University o f Syracuse), foi a publica9ao do periodico 

cientifico Ecumene no ano de 1993. Tal periodico objetivava veicular conteudo sobre 

ambiente, cultura e significado tendo como principio o lugar da geografia nas humanidades.

Apesar de sempre mencionada a transi9ao de Cosgrove entre Londres e Los Angeles, talvez 

estas duas institui9oes sejam as menos recorrentes vivencias institucionais nas narrativas de 

vida do autor. Heffernan (2010), no entanto, percorre os dois locais para associar a trajetoria 

institucional do autor com suas contribui9oes a geografia. Cosgrove foi para Londres em

1994, onde se estabeleceu como Professor de Geografia Humana e lider do grupo de pesquisa 

em geografia social e cultural do Departamento de Geografia da Royal Holloway - University 

o f London. Um novo grupo de colaboradores na pesquisa e no ensino se abria para Denis 

Cosgrove nesse novo lugar; entre os professores; Heffernan (2010) destaca o grupo de 

geografos historicos notaveis composto por Felix Driver, Catherine Nash e David Gilbert.

Entre os alunos, o numero e maior e citaremos apenas Keith Lilley e Luciana Martins, que 

compuseram com outros alunos o Landscape Surgery em 1996. Este e um encontro regular de 

membros do Social, Cultural and Historical Geography Research, grupo de pesquisa sediado 

no Departamento de Geografia da Royal Holloway -  University o f London, para discutir 

temas e desenvolver pesquisas colaborativas sobre paisagem, lugar, mobilidades de ideias e 

pessoas, culturas urbanas, multiculturalismo e outras tematicas abordadas por membros do 

encontro. Um mestrado em geografia cultural tambem fora criado na Royal Holloway apos a 

chegada de Denis Cosgrove; entao, por mais que o autor fugisse de classifica9oes e 

descendencias disciplinares (COSGROVE, 1993), sua ascensao institucional nas narrativas de 

vida e paralela ao surgimento de dispositivos institucionais [como catedras, periodicos e 

grupos de pesquisa] na historia da geografia cultural.

Segundo Heffernan (2010), Cosgrove nutria o desejo de assumir uma catedra em alguma 

grande universidade dos Estados Unidos. No ano 2000, enquanto o geografo era professor
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visitante na Royal Holloway -  University o f London, Cosgrove assume a recem-criada catedra 

Alexander von Humboldt na University o f California de Los Angeles. Muda-se a institui9ao e 

um novo leque de colabora9oes e concomitantemente aberto. Nos departamentos da 

University o f California, Cosgrove entra em contato com John Agnew, Stephen Bell, 

Nicholas Entrinkin (atualmente na University o f Notre Dame), Jared Diamond, David Rigby, 

Allen Scott, entre muitos outros.

Essa transi9ao de Royal Holloway para a University o f California e interpretada por Heffernan 

(2010) a partir de um paulatino deslocamento dos interesses de pesquisa de Denis Cosgrove 

em dire9ao as conexoes entre geografia e as artes e ciencias visuais. Apesar de conhecidos 

artigos de Cosgrove terem sido publicados no periodico Imago Mundi -  The International 

Journal for the History o f Cartography, essa inflexao para as artes visuais e mediada pela 

tematica da cartografia, dos mapas e do mapeamento e tem como objetivo apresentar uma 

resposta as criticas de representa9ao visual na geografia. Entre tais criticas, destacam-se 

aquelas desenvolvidas por Nigel Thrift (2005) na abordagem nao-representacional e tambem 

os trabalhos da geografa Gillian Rose (2001). A aula inaugural no Royal Holloway, proferida 

em 1994, foi intitulada Geography and Vision e, assim como o livro homonimo de 2008, 

estabelece a base da conexao da geografia com a visao e as humanidades na historia ocidental 

da disciplina.

A aproxima9ao de Cosgrove com as artes visuais, por meio de mapas e mapeamentos, 

culminou na publica9ao do livro Mappings, editado por ele em 1999 e com artigos de outros 

geografos como David Matless (University o f Nottingham) e a ja referida Luciana Martins. 

Conjuntamente com a aproxima9ao com arquitetos da paisagem, fato que esta marcado no 

acentuado numero de publica9oes em livros de arquitetos, as colabora9oes do periodo entre 

Londres e Los Angeles foram compostas de historiadores da arte, fotografo e artistas. 

Cosgrove foi curador de uma exposi9&o intitulada “John Ruskin e a imagina9&o geografica” 

no Ashmolean Museum em 2000 e 2001 e, em conjunto com um fotografo, um livro postumo 

sobre fotografias aereas foi publicado (COSGROVE & FOX, 2010). Sua publica9ao seminal 

sobre a cartografia e as imagens no imaginario ocidental, no entanto, e o Apollo’s Eye: A 

Cartographic Genealogy o f the Earth in the Western Imagination (2001). Segundo Heffernan 

(2010), este livro expressa a manuten9ao do interesse de Cosgrove na Renascen9a, mas, ao 

escrever uma genealogia da imagem da Terra no imaginario ocidental, o autor se desloca
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necessariamente para o tratamento de materiais artisticos, cartograficos e fotograficos do 

seculo XX.

A expressao usada por Heffernan (2010) para citar uma dimensao que foi recorrente na obra 

de Denis Cosgrove e “imagina9ao geografica”, frase apresentada pelo autor em seu segundo 

artigo publicado, um ensaio a respeito da geografia da produ9ao das ideias de John Ruskin 

sobre a paisagem (COSGROVE, 1979). Alem disso, tal expressao foi replicada no titulo da 

publica9ao correspondente as Hettner Lectures apresentadas em 2005: Geographical 

Imagination and Authority o f the Images (COSGROVE, 2006). Como a biobibliografia e 

caracteristicamente documentaria, Heffernan (2010) cita os debates de Denis Cosgrove (1996) 

com Don Mitchell (1996a; 1996b) sobre a ideia de cultura na geografia e com David Harvey 

sobre o cosmopolitismo (HARVEY, 2000; COSGROVE, 2003), mas nao se aprofunda na 

discussao de suas repercussoes para a ciencia geografica. As ideias do cosmopolitismo de 

uma era pos-moderna parecem surgir mais claramente diante do contato com a cidade de Los 

Angeles (FREYTAG & JONS, 2005; HEFFERNAN, 2010), foco da mistura e de encontros 

de carater global.

A ultima pagina da biobibliografia de Heffernan (2010), geografo com quem Cosgrove se 

encontrou no periodo da University o f Loughborough, parece se converter na celebra9ao 

inspirada pelo formato de obituarios. O autor da biobibliografia tra9a um breve percurso do 

ano de 2006, quando Cosgrove foi diagnosticado com cancer no estomago, ate sua morte, em 

mar9o de 2008. Nesse sentido, alem de descrever a vida do falecido no periodo do diagnostico 

do cancer com base em uma narrativa do talento natural e do hardworking, Heffernan (2010) 

cita a bolsa conquistada como pesquisador Getty Centre em Los Angeles, para trabalhar nos 

dois anos seguintes em um projeto sobre “Geografia e arte em Los Angeles”. Fecha-se, 

portanto, a estrutura tragica da narrativa tradicional do pesquisador que ascende e tem sua 

vida ceifada -  uma estrutura encontrada recorrentemente em obituarios.

O ensaio de Keith Lilley (2004) sobre Denis Cosgrove no Key Thinkers on Space and Place 

(HUBBARD et al., 2004) nao se intitula como uma biobibliografia, mas nao seria nenhum 

exagero enquadra-lo como tal. Afinal, a organiza9ao do texto possui uma estrutura tripartite 

semelhante aquela da serie Geographers -  Biobibliographical Studies, da UGI: i) detalhes 

biograficos e contexto teorico; ii) contribui9oes para o estudo do espa9o; iii) principais 

avan9os e controversias. Nao cabe aqui retomar toda a discussao sobre as criticas em torno da
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organiza9ao desse projeto editorial e de suas tendencias historiograficas, algo que ja foi 

desenvolvido no primeiro capitulo, mas e importante relembrar que esses ensaios 

biobibliograficos do Key Thinkers contem uma narrativa disciplinar.

Veremos adiante como Lilley (2004) organiza esse ensaio biobibliografico -  que, inclusive, 

foi comentado pelo proprio Denis Cosgrove em entrevista autobiografica discutida neste 

capitulo (FREYTAG & JONS, 2005). Como nas duas entrevistas citadas precedentemente 

(FREYTAG & JONS, 2005; SOOVALI-SEPPING, 2010), Lilley (2004) enfatiza o trabalho 

de Denis Cosgrove nos estudos da paisagem na geografia. Segundo o autor do ensaio, os 

trabalhos de Cosgrove sobre a paisagem nos anos 1990 teriam alterado o rumo da geografia 

humana. Tendo criado o periodico Ecumene: a geographical jornal o f environment, culture 

and meaning no ano de 1993, atualmente renomeado para Cultural Geographies, Cosgrove e 

considerado por Lilley (1994) o precursor dos canais de divulga9ao das humanidades na 

tradi9ao geografica anglofona. Nessa imagem da geografia anglofona, portanto, Lilley (2004) 

confere a Denis Cosgrove um papel edificador.

No decorrer do ensaio biobibliografico, o autor destaca um leve deslocamento dos interesses 

de Cosgrove pela paisagem em dire9ao ao mapeamento e a formas mais gerais de 

representa9ao. Ainda que mantendo o carater empirico e historico de suas pesquisas, e 

embasado nos estudos culturais, de arquitetura da paisagem e historia cartografica, Cosgrove 

focaliza os mapas e o mapeamento (LILLEY, 2004). Renascimento e Iluminismo europeus, 

diante da forma9ao classica do autor, tambem sao mencionados por Lilley (3004) como 

tempos de referenda para as pesquisas de Cosgrove. Feita essa breve descri9ao de quem se 

trata Denis Cosgrove em termos de tematicas de pesquisa, a trajetoria pelos lugares de 

forma9ao e ensino faz parte da narrativa: nascimento em Liverpool no ano de 1948; educa9ao 

inicial em Saint Francis Xavier, tambem em Liverpool; forma9ao secundaria no Saint 

Catherine’s College, ja em Oxford.

Para Lilley (2004), Cosgrove se estabeleceu como “Hder da nova geografia cultural” (p. 84) 

enquanto esteve na Oxford Polytechnic (atualmente chamada Oxford Brookes University), 

entre os anos de 1976 e 1980, e no Departamento de Geografia da University o f 

Loughborough [entre 1980-1993]. Em contraposi9ao a associa9ao feita por Cosgrove 

(FREYTAG & JONS, 2005) entre os lugares de sua forma9ao e a trajetoria intelectual, a
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forma9ao em Toronto e os trabalhos no Departamento de Arquitetura em Oxford nao foram 

lembrados por Lilley (1994).

Tendo em conta que o objetivo de Lilley (1994) era destacar o papel de Cosgrove no dialogo 

da geografia com as humanidades, e de estranhar que a passagem dele por Toronto tenha sido 

negligenciada. Em um artigo sobre as abordagens fenomenologicas e marxistas, Cosgrove 

(1979) se posiciona diante da geografia produzida por Edward Relph e Yi-Fu Tuan, ambos 

formados no Canada. Esse salto de Loughborough para a University of California de Los 

Angeles feita por Lilley (1994) tambem representa um pulo significativo, negligenciando a 

passagem de Cosgrove por Royal Holloway -  University of London (1994-1999) e as 

colabora9oes com Felix Driver (Royal Holloway -  University of London), por exemplo.

Outro ponto da narrativa de Lilley (2004) apresenta uma contradi9ao com a entrevista 

autobiografica de Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005), pois, enquanto o primeiro descreve 

Cosgrove como um autor que se enquadra na geografia cultural do Reino Unido, o ultimo 

considera a existencia de uma diferen9a essencial entre a geografia cultural norte-americana e 

a geografia social britanica. Lilley (2004) aponta os nomes de Carl Sauer, John Brinckerhoff 

Jackson (1909-1996) e Yi-Fu Tuan como influencias para o envolvimento de Cosgrove com a 

paisagem; certamente, Denis Cosgrove citou e conhece todos eles, mas faz alusao a 

arquitetura como via de aproxima9ao com a pesquisa da paisagem. Nao se deseja aqui 

desqualificar a narrativa de Lilley (2004) em detrimento de outra mais correta, mas apenas 

explorar a composi9ao da narrativa que resulta de uma compila9ao de dados sobre um autor.

Sem duvida, Lilley (2004) atribui bastante importancia ao Social Formation and Symbolic 

Landscape (COSGROVE, 1984) e a abordagem geografica do conceito de paisagem, agora 

estabelecido como um “modo” de ver oriundo de formas de representa9&o europeias de si e 

dos outros, desenvolvido por Denis Cosgrove nessa obra. O autor do ensaio descreve o papel 

de Cosgrove na dualidade entre a paisagem como mundo material e conceito ideologico, 

como uma composi9ao entre vista e vidente. As raizes da ideia ocidental de paisagem 

habitavam a Italia renascentista de Denis Cosgrove nos anos 1980. Na esteira da paisagem 

como uma ideia, dois trabalhos sao citados como divulgadores da concep9ao: o artigo de 

Cosgrove sobre a evolu9ao da ideia de paisagem (COSGROVE, 1985) e o livro Iconography 

of Landscape (COSGROVE & DANIELS, 1988).
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Esse conjunto de trabalhos (COSGROVE, 1984; COSGROVE, 1985; COSGROVE & 

DANIELS, 1988) estabelecia a paisagem como um modo de ver individualista e burgues, 

fruto da Renascen9a. A paisagem como uma composi9ao estruturada pelo poder da burguesia 

era um recorte para o exercicio do poder, estabelecido pela propriedade da terra que era 

abarcada pela visao. Representar paisagens na literatura, em mapas e pinturas era, na verdade, 

uma a9ao de poder e nao estetica, como viria a desenvolver Cosgrove (2008).

E justamente a essa concep9ao do poder que Cosgrove (FREYTAG & JONS, 2005) dizia ter 

sido afeito em determinado momento de sua carreira, mas que se mostrava insuficiente para o 

autoconhecimento dos povos e culturas. Segundo Lilley (2004), um dos aspectos mais 

duradouros do pensamento de Denis Cosgrove e a ideia de que, por meio da arquitetura e 

design paisagisticos, a paisagem nao e inerte e reflete significados sociais e culturais. Sendo, 

entao, passivel de ser elucidada atraves do recurso a iconografia da paisagem, a analise do 

significado das imagens deve ser empreendida a partir do seu contexto historico. Erwin 

Panofsky (1892-1968), Ernst Cassirer (1874-1945) e Clifford Geertz (1926-2006), segundo 

Lilley (2004), foram as bases dessa compreensao da paisagem como um texto que pode ser 

lido e interpretado.

A se9ao final da biobibliografia escrita por Lilley (2004) trata das controversias e avan9os 

motivados pelas contribui9oes de Denis Cosgrove. O autor da biobibliografia indica dois 

caminhos abertos pelas pesquisas de Cosgrove a geografia cultural e historica: uma delas foi o 

impulso a uma supostamente nova geografia cultural e a outra foi o estimulo indireto ao 

surgimento das criticas da teoria nao-representacional a paisagem como texto. Em conjunto 

com Peter Jackson, Susan Smith, James Duncan (University o f Cambridge), Nancy Duncan 

(University o f Cambridge) e Derek Gregory (University o f British Columbia), Lilley (2004) 

considera Cosgrove, com sua concep9ao da paisagem como uma forma ver, como uma 

referenda central da “nova geografia cultural”.

Em contraposi9ao a ideia de paisagem como texto, adeptos da teoria nao-representacional -  

entre eles o geografo Nigel Thrift (2005), a quem Cosgrove se referiu na entrevista 

autobiografica (FREYTAG & JONS. 2005) -  desenvolveram a concep9ao de paisagens de 

“performance” (LILLEY, 2004). A teoria da nao-representa9ao se coloca no contexto de crise 

da representa9ao, que foi discutida por Cosgrove e Domosh (1993), e, por esse motivo, Lilley
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(2004) cre que essa teoria e tambem uma resposta a perspectiva da paisagem como texto que 

Cosgrove ajudou a desenvolver nos anos 1980.

Por fim, no texto Symbolic Discourses: The Influence o f Denis Cosgrove in the Field o f 

Geography, a geografa Stacie Townsend (2015), da University o f California de Davis, faz 

uma analise da influencia de Denis Cosgrove a partir da lembran9a de entrevistas e obituarios. 

A autora nao desenvolve uma clara metodologia de analise dos obituarios ou das entrevistas, 

mas sua produ9ao resulta em um texto biobibliografico. Embora forne9am as informa9oes 

para a autora desenhar Denis Cosgrove como um geografo fundamental na interse9ao da 

ciencia geografica com as humanidades, os obituarios e os outros materiais biograficos sao 

apenas ilustrativos da premissa central do texto: quais obras, conceitos e procedimentos 

desenvolvidos por Denis Cosgrove sao fundamentais na historia da geografia, ao menos 

aqueles que os autores dos obituarios ressaltaram com mais enfase.

A explana9ao sobre a contribui9ao de Denis Cosgrove a geografia e precedida de uma sintese 

da trajetoria de vida do autor com base nos seus lugares de forma9ao e de pratica profissional 

e, conforme ressaltado, as suas contribui9oes e areas de pesquisa ou influencia no campo da 

geografia sao reunidas em outras duas se9oes. Uma delas descreve suas contribui9oes, com 

destaque aos seus principais livros, e a parte final e um relato feito por outros geografos, 

sobretudo aqueles que escreveram obituarios em periodicos e grandes jornais dos Estados 

Unidos e do Reino Unido, sobre sua influencia. Como em praticamente todos os relatos 

biograficos escritos sobre ele, Denis Cosgrove e descrito como um geografo atento ao 

humanismo, um verdadeiro pensador renascentista da geografia moderna e precursor das 

tendencias recentes da geografia cultural. A segunda se9ao apresenta uma analise da inser9ao 

de Cosgrove no desenvolvimento da disciplina e a filosofia mais ampla que embasa o 

pensamento do autor.

Como em geral acontece nas narrativas de vida, Townsend (2015) destaca a escola jesuitica 

na vida pessoal do jovem Denis Cosgrove. Os principios da fe crista permaneceram na 

trajetoria intelectual de Cosgrove, sendo uma referenda pessoal como parametro para 

tematicas e interesse de pesquisa. Outro aspecto da vida do jovem Cosgrove reitera elementos 

da propria entrevista autobiografica conferida a Freytag e Jons (2005), como aqueles atinentes 

ao globo terrestre com Liverpool no centro e as viagens de passeio pelos portos da cidade. O
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intercambio de mercadorias nos portos de Liverpool abria, para Cosgrove, um vislumbre do 

intercambio internacional.

Sobre o ensino superior, Townsend (2015) destaca a gradua9ao no Saint Catherine’s College 

Oxford, o mestrado na University o f Toronto e o doutorado na University o f Oxford com a 

tese The Palladian Landscape: Geographical Change and Its Cultural Representations. 

Trata-se de uma tese que tinha como objetivo interpretar a paisagem das vilaspalladianas do 

Veneto como textos culturais do seculo XVI e, portanto, passiveis de serem lidos em sua 

materialidade como vestigios de culturas e modos de representar de grupos sociais.

Acerca dos cargos ocupados por Cosgrove nas universidades, a autora do texto narra a 

passagem dele pela Oxford Polytechnic e a parceria com David Pepper na constru9ao do 

curriculo do primeiro curso de geografia desta institui9ao. As atividades de ensino, alem de 

nao fazerem parte do levantamento sobre as conquistas e influencias do autor na disciplina, 

raramente estao presentes nas narrativas de vida, que se atentam mais diretamente aos 

produtos da ciencia. A parada seguinte e a University o f Loughborough, institui9ao em que 

Cosgrove passou quatorze anos de sua carreira e editou The Iconography o f Landscape 

(COSGROVE & DANIELS, 1988).

Posteriormente nomeado como diretor do Grupo de Geografia Social e Cultural em Royal 

Holloway -  University o f London, Cosgrove aprofundou suas preocupa9oes como geografo e 

humanista (TOWNSEND, 2015, p. 61) e se relacionou com geografos e estudiosos das artes e 

humanidades nessa universidade. Tambem nessa universidade, ele orientou alunos de 

doutorado oriundos de diversas partes do mundo, incluindo Luciana Martins (Birkbeck - 

University o f London), que e uma brasileira com forma9ao inicial na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. A ultima nomea9ao de Cosgrove ocorreu no final de 1999, na University o f 

California de Los Angeles, culminando no encontro de Cosgrove com o sul californiano, um 

lugar de fascinio continuo para ele e objeto de algumas pesquisas nos anos 2000.

Townsend (2015) traz uma discussao das contribui9oes de Denis Cosgrove ao pensamento 

geografico moderno a partir da sele9ao de tres dos seus livros, analisados pela autora 

conforme o impacto das ideias: The Iconography o f Landscape: Essays on the symbolic 

representation, design and use o f past environments, editado por Denis Cosgrove e Stephen 

Daniels (1988); Social formation and symbolic landscape (COSGROVE, 1984); Apollo’s 

Eye: A Cartographic Genealogy o f the Earth in the Western Imagination (COSGROVE,
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2001). Qualquer sele9 ao e questionavel e, com Townsend (2015), nao poderia ser diferente; 

afinal, a autora da narrativa de vida sustenta que os livros selecionados sao aqueles de maior 

impacto e erudi9 ao. A autora se pautou nos relatos dos obituarios para tal sele9 ao, mas nao 

cremos que tais tipos de relatos sejam os unicos ou os melhores para a analise da recep9 ao e 

circula9 ao textual.

Sobre The Iconography of Landscape (COSGROVE & DANIELS, 1988), Townsend (2015) 

praticamente sintetiza a introdu9 ao do livro e a coloca em paralelo a relatos de obituarios que 

mencionam o livro. Como na biobibliografia de Lilley (2004), a autora tambem destaca a 

importancia de um conjunto de ideias incorporadas aos estudos de paisagem, entre elas a de 

que as paisagens sao imagens culturais, formas pictoricas de representa9 ao e simboliza9 ao dos 

ambientes em uma variedade de meios e superficies. Apesar de considerado um marco dos 

estudos atuais da geografia cultural, tal livro (COSGROVE & DANIELS, 1988) foi publicado 

no Cambridge Studies in Historical Geography, que e uma serie de publica9oes com o 

objetivo de promover o debate e a divulga9 ao de abordagens, problemas de pesquisa e fontes 

documentais da geografia historica. Se as entrevistas autobiograficas sugerem que as 

conexoes entre geografia humanista, geografia social e geografia cultural nao sao 

profundamente discutidas na historiografia da disciplina, este vinculo epistemologico com as 

tendencias de pesquisa da geografia historica tambem parece inexplorado.

O segundo livro discutido por Townsend (2015) e o Social formation and symbolic landscape 

(COSGROVE, 1984), considerado pela autora uma clara declara9 ao da geografia como a 

descri9ao do mundo e analise dessa escrita na terra [land e nao Earth] pela humanidade. 

Segundo sua interpreta9 ao, que segue as linhas de leitura mais comuns do livro, a paisagem 

representa signos do discurso da rela9 ao historica entre grupos sociais e desses grupos com a 

terra. Os discursos dos grupos sociais, bem como sua rela9 ao entre si ou com a terra, 

fornecem indicios de como os lugares devem ser vistos, isto e, como vemos e representamos 

os lugares com os quais nos relacionamos. Com o intuito de refor9 ar ainda mais a tradi9 ao 

humanista da Renascen9a de Cosgrove, a autora cita a arte e a literatura italianas como um 

dos principais exemplos de Denis Cosgrove nas suas investiga9 oes sobre a importancia do 

mundo material e das rela9oes sociais na constru9 ao do significado.

Por fim, o ultimo livro citado e Apollo’s Eye (COSGROVE, 2001), considerado por 

Townsend (2015) um simbolo da erudi9 ao de Cosgrove na investiga9 ao dos significados
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culturais da representa9ao da Terra. Uma variedade de recursos tecnicos e esteticos da 

cartografia e apreendida por Denis Cosgrove nos termos de sua influencia na representa9ao e 

leitura dos lugares da Terra, a saber: a escala, a paisagem, a diversidade de pontos de vista, 

entre outras diversas estrategias cartograficas para situar a humanidade no cosmos.

Analisar a base filosofica do pensamento do autor e sua influencia no desenvolvimento do 

campo e o caminho percorrido por Townsend (2015) para sintetizar a importancia de Denis 

Cosgrove para a geografia. Com base no obituario escrito por Felix Driver (2009), mas 

poderiamos citar tambem os obituarios com autoria de Veronica della Dora (2008; 2009a; 

2009b), Townsend (2015) situa Cosgrove como um geografo capaz de equilibrar o legado 

textual das geografias passadas e abrir o horizonte futuro da disciplina. Sem duvida alguma, o 

percurso das publica9oes de Denis Cosgrove indica a operacionaliza9ao de ideias humanistas 

classicas e renascentistas para a interpreta9ao das representa9oes visuais da 

contemporaneidade.

Um texto especificamente e citado por Townsend (2015) para caracterizar a orienta9ao 

filosofica de Denis Cosgrove. Trata-se do artigo, escrito em coautoria com Peter Jackson, 

New Directions in Cultural Geography (COSGROVE & JACKSON, 1987), que estabelece 

principios de uma nova geografia cultural em contraposi9ao a outra geografia cultural. Essa 

nova geografia cultural, segundo o texto de Cosgrove e Jackson (1987), possui questoes de 

pesquisa historicas e contemporaneas, empiricas e teoricas, sociais e espaciais, urbanas e 

rurais. Surpreendentemente, Townsend (2015) atribui a este texto um papel central na 

divulga9ao da base filosofica de Denis Cosgrove e dos pesquisadores afiliados as “novas 

geografias culturais” (TOWNSEND, 2015, p. 66). Cabe notar que, dos mais de cem artigos e 

capitulos de livro escritos por Cosgrove, apenas um artigo de menos de dez paginas e 

mencionado por Townsend (2015) como sendo a base do seu pensamento filosofico.

Sobre o legado de Denis Cosgrove ao campo, Townsend (2015) cita os obituarios de Pepper

(2009) e Duncan (2009). Pepper (2009) refor9a o papel de Cosgrove em nao seccionar a 

geografia humana dos processos geograficos fisicos, inclusive nas disciplinas do curriculo de 

geografia que os dois planejaram na Oxford Polytechnic, e a importancia dos aspectos fisicos 

na historia da explora9ao geografica. Em segundo lugar, Duncan (2009) faz um relato da 

funda9ao do periodico Ecumene (renomeado em 2002 para Cultural Geographies), um meio 

de divulga9ao e reconhecimento institucional das novas geografias culturais no status
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cientifico da geografia. Tendo como subtitulo “jornal o f environment, culture, m e a n in g o 

Ecumene tambem foi representativo de uma geografia cultural na interface entre ciencias 

humanas, sociais e ambientais. Sob o signo dessa rela9ao entre processos geograficos de 

diferentes naturezas, Townsend (2015) retoma a tao falada interdisciplinaridade do 

pensamento de Denis Cosgrove.

2.4 Geografia e livro: a narrativa que nao se encerra no conteudo

A geografia do livro se situa, em alguma medida, nos pressupostos instaurados na 

historiografia do pensamento geografico a partir da decada de 1990. Uma reorienta9ao nas 

pesquisas em historia da geografia, ao menos no cenario investigativo anglo-americano 

(POWELL, 2007), pode ser sintetizada por um interesse sistematico no papel das condi9oes 

sociais e materiais na constru9ao do conhecimento.

Na obra Geographical Tradition (LIVINGSTONE, 1992), em um momento de efervescencia 

teorico-metodologica da historia da geografia ressaltada pelas publica9oes dos geografos 

David Stoddart (1937-2014) e Vincent Berdoulay (1947-), o principio de intera9ao entre texto 

e contexto expressa claramente a preocupa9ao de localizar a geografia nas circunstancias 

sociais e intelectuais mais amplas. Nesse instante, no entanto, a abordagem da historiografia 

da geografia voltada a investiga9ao da racionalidade situada da natureza negociada do 

pensamento e pratica geograficos (LIVINGSTONE, 1992) ainda nao possuia uma 

denomina9ao amplamente reconhecida22. Esta abordagem da historia da geografia ganharia 

denomina9oes multiplas de meados dos anos de 1990 em diante [geografia historica da 

ciencia, geografia da ciencia, geografias interdisciplinares da ciencia]. Todavia, apesar de sua 

variedade, as no9oes de lugar, espa9o, espacialidade e situa9ao constituem o elemento 

fundamental para o exame da produ9ao, circula9ao e consumo do conhecimento cientifico.

O foco de analise, por vezes, consiste no quadro de elementos locais em que recursos e ideias 

moldam a constru9ao, o movimento e a recep9ao da informa9ao cientifica. Naylor (2005), por

22 Uma abordagem contextual, com escopo teorico-metodologico bem fundamentado na historia da ciencia, foi 
desenvolvida pelo geografo Vincent Berdoulay (1981a), em sua analise da forma9ao da escola francesa de 
geografia, e sistematizada em um texto publicado na coletanea organizada por David Stoddart (BERDOULAY, 
1981b). De modo algum, portanto, pretende-se posicionar a geografia da ciencia como a primeira denomina9ao 
de uma abordagem situada da historia da geografia. A distin9ao entre a abordagem contextual e a geografia da 
ciencia, na compreensao assumida neste texto, diz respeito mais a distin9ao dos vinculos de ambas as abordagens 
com a historia e sociologia cientificas e menos as criticas ao internalismo e presentismo na historiografia do 
pensamento geografico.
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sua vez, define tres possibilidades de investiga9ao na geografia historica da ciencia: a analise 

dos lugares e espa9os da ciencia; as abordagens que investigam os contextos espaciais da 

pesquisa cientifica; e, finalmente, ha investiga9oes dedicadas a organiza9ao interna de teorias 

e metodos cientificos. Essa breve descri9ao aponta a variedade da abordagem, embora nao 

pretenda esgota-la. Outras perspectivas de pesquisa sao possiveis, com base no pressuposto de 

que a historia do pensamento e pratica cientificos e espacialmente orientada.

Em diferentes livros e artigos, Livingstone (1995; 2003; 2005) descreve encaminhamentos 

possiveis para o aprofundamento no que denomina “geografias da ciencia”. Esta denomina9ao 

e constituida a partir de uma critica a historiografia da ciencia no que tange a negligencia aos 

aspectos espaciais das elabora9oes cientificas. Diante da referida negligencia, o autor elabora 

abordagens que corroboram a importancia das considera9oes ao espa9o e a espacialidade na 

analise do pensamento cientifico. Com base em uma pequena descri9ao desse percurso da 

critica a uma historiografia a-espacializada ate a “geografia da ciencia”, serao referenciados 

os elementos de tal proposi9ao nos quais livro, espa9o e biografia se apoiam.

As questoes mais gerais feitas por Livingstone (2003) sao fundamentais para iniciar esta 

descri9ao: A localiza9ao do esfor9o cientifico poderia fazer a diferen9a para os caminhos da 

ciencia? E, de forma mais profunda, poderia a localiza9ao do esfor9o cientifico modificar o 

conteudo da ciencia? Para Livingstone (2003), a resposta e positiva para ambas as perguntas e 

o esfor9o do autor consiste na clarifica9ao dos pressupostos de uma geografia da ciencia, um 

esfor9o de sistematiza9ao.

A geografia da ciencia e estruturada, de forma geral, com o objetivo de analisar o significado 

dos locais onde o conhecimento e construido, os lugares onde o conhecimento e gestado e 

gerado. Segundo Livingstone (2003), mesmo os geografos -  teoricamente atentos e treinados 

profissionalmente aos aspectos do lugar e da localiza9ao -  que se detiveram a analise da 

historia do pensamento cientifico nao incorporam a ciencia seu significado espacial. As 

narrativas cientificas sao apropriadas de maneiras diferentes em locais distintos, conforme sua 

mobiliza9ao para fins especificos -  intelectuais e culturais. Alem disso, as teorias cientificas 

nao se dispersam uniformemente entre os lugares, isto e, a medida de seu deslocamento 

tambem e a de sua transforma9ao (LIVINGSTONE, 1995). A transforma9ao teorica, por sua 

vez, sublinha a instabilidade do significado, que e movel e varia conforme os processos de sua 

dispersao e apropria9ao em multiplos lugares.
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Adicionalmente, Livingstone (2003) destaca o transito dos seres humanos nao somente em 

espa9os materiais, mas em uma variedade de espa9os abstratos, arenas sociais e culturais, com 

um repertorio de significados que possibilita a comunica9ao em um espa9o material. Os 

lugares contem sinais e simbolos da comunica9ao, na medida em que servem como substrato, 

mas tambem vinculam espacialmente o conteudo, uma vez que o lugar contribui na ordena9ao 

da comunica9ao. Lugares distintos resultam, entao, em formas de rela9ao diversas, por mais 

que as pessoas sejam as mesmas. Cabe destacar, ainda, que a importancia do espa9o na 

compreensao da ciencia e de seu desenvolvimento nao confere carater absoluto a localiza9ao; 

o que ha e um sistema de posi9oes em que as ideias se movimentam entre lugares, sofrem 

tradu9oes, translitera9oes e transforma9oes em sua circula9ao. O lugar gera o conhecimento, 

mas os espa9os da vida cotidiana nao estao separados estruturalmente do conhecimento 

cientifico elaborado em outros lugares. Sendo assim, cada lugar e um ponto em si e um no de 

multiplas origens.

O espa9o pode ser compreendido como um principio organizador da produ9ao e circula9ao do 

conhecimento cientifico e os parametros para a analise decorrente de tal principio podem ser 

os lugares e espa9os cientificos, a circula9ao e a transforma9ao do conhecimento que dai 

decorre, alem das regioes cientificas (LIVINGSTONE, 2003). Atribuir centralidade a 

biografia de um geografo nao significa limitar os espa9os da investiga9ao -  principalmente 

tendo em vista que, com base nas tecnologias de transporte e comunica9ao, torna-se cada vez 

mais improvavel que os espa9os e deslocamentos da vida de um autor sejam limitados.

Nao e no puro sequenciamento cronologico que se constroi a narrativa, mas nos multiplos 

nexos que dao tom aos “espa9os de uma vida” (LIVINGSTONE, 2003) o sujeito representa e 

esta referenciado segundo condi9oes contextuais de epoca e lugar. Essas condi9oes 

contextuais, no entanto, nao representam o mero pano de fundo; estudar a espacialidade do 

contexto significa compreender em que medida o sujeito tambem faz repercutir determinados 

elementos do contexto na propria trajetoria.

O conhecimento cientifico e sempre posicionado, ele e fenomeno geografico na medida em 

que e adquirido em locais especificos e se transforma, alem de transformar o mundo, nos 

processos de circula9ao (LIVINGSTONE, 2003). Um aspecto essencial da circula9ao e a 

geografia da leitura (LIVINGSTONE, 1995), tra9o representativo das rela9oes entre 

localiza9ao e discurso. As geografias da leitura constituem uma denomina9ao as formas como
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determinados textos sao apropriados em diferentes contextos, sendo que os significados 

variariam, entao, conforme as muta9oes de significados empreendidas pelos leitores nos 

diversos locais. O significado cientifico nao e estavel e sua instabilidade reside exatamente no 

rebatimento espacial de interpreta9oes multiplas de um texto ou fenomeno. Quais sao as 

condi9oes em que algo foi dito e escrito e o questionamento que delimita os espa9os de 

conhecimento.

Livingstone (2005), ao discorrer sobre as geografias da escrita e da leitura, faz uma 

contraposi9ao a biografia como sequencia linear cronologica. A biografia linear, 

diferentemente da espacialidade da recep9ao de um autor, refletiria uma forma de 

compreensao do espa9o e da geografia como um pano de fundo esteril, um contexto amorfo 

de um periodo historico com conteudo discursivo previo. O que e essencial deter dessa breve 

descri9ao da geografia da ciencia e a geografia diversa dos lugares, tempos e configura9oes 

espaciais nos quais o autor da obra em analise esta imerso, para, assim, evitar essencializar, 

circunscrever e cristalizar determinados posicionamentos teorico-metodologicos segundo 

algum rotulo simplista -  materialista, idealista, marxista, colonialista, nazista.

Uma geografia da ciencia, ou geografia historica da ciencia (LIVINGSTONE, 1995), sublinha 

a necessidade da analise das marcas da localiza9ao no empreendimento cientifico. Portanto, 

ideias, institui9oes, teorias e praticas tem uma dimensao espacial, assim como qualquer outro 

empreendimento humano. A variedade da ciencia reside, na analise de um autor, na 

compreensao da rela9ao da trajetoria biografica com os lugares, momentos e circunstancias 

que marcam o fazer ciencia. Pelo menos em parte, e sob a influencia dos pressupostos 

descritos nesta se9ao que se estrutura a geografia do livro.

2.4.1 Aporte teorico-conceitual da geografia do livro

O conhecido periodico britanico Progress in Human Geography, publicado desde 1977, 

possui tradicionalmente uma se9ao dedicada a publica9oes de Progress Reports. Essa se9ao 

de “relatorios de progresso” e constitmda por artigos que tem como objetivo elaborar uma 

apresenta9ao panoramica e oferecer uma imagem coerente de mudan9as teoricas, conceituais 

e metodologicas de diversas tematicas da pesquisa geografica. Nao cabe aos objetivos deste 

texto analisar como se constitui a publica9ao; no entanto, o relatorio de progresso de Ryan 

(2003) e particularmente pertinente ao desenvolvimento da geografia do livro no inicio do 

seculo XXI. Com o intuito de iniciar um relatorio de progresso intitulado History and
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philosophy of geography: bringing geography to book, 2000-2001, Ryan (2003) elabora uma 

apresenta9ao baseada no livro de James Secord (2000), que e professor de Historia e Filosofia 

da Ciencia da Universidade de Cambridge.

O proprio autor do relatorio antecipa o choque do leitor que, em busca de um relatorio de 

progresso da investiga9ao geografica, encontra uma abertura composta por um proeminente 

historiador da ciencia. De acordo com a perspectiva de Ryan (2003), o livro de Secord (2000) 

era uma referenda essencial para os historiadores da geografia, pois o autor mapeava a 

geografia do texto tra9ando seus caminhos -  que vao da publica9ao e circula9ao ao consumo 

por uma serie de atores que ocupavam diferentes lugares fisicos e culturais.

Para Ryan (2003), fica claro que o caminho percorrido pelos geografos, levando em 

considera9ao o momento esmiu9ado nos relatorios, era a analise do papel do lugar e do espa9o 

nas formas de consumo e produ9ao do conhecimento. Essa abordagem, que se fundamenta no 

estatuto da espacialidade na constru9ao do conhecimento cientifico, faz com que os geografos 

se posicionem em rela9ao a outros profissionais, notadamente aos historiadores da ciencia. 

Por mais que a historia da geografia seja afetada pela hipotese de que a ciencia e constituida 

espacialmente, a geografia historica da ciencia nao e tarefa a ser assumida somente por 

geografos. Nessa conjuntura, a preocupa9ao em delinear as condi9oes de gera9ao e recep9ao 

dos significados dos textos nao reside em um movimento interno a disciplina.

A reflexao recente acerca da geografia do livro (MAYHEW, 2007a; MAYHEW, 2007b; 

OGBORN & WITHERS, 2010; KEIGHREN, 2010; KEIGHREN, 2013) enfatiza a 

textualidade na historia do pensamento geografico, sobretudo, a partir da materialidade dos 

livros. Tal aspecto parece indicar a proeminencia de uma dupla filia9ao epistemologica: a 

tradi9ao dos estudos do livro na historia literaria ou cientifica e a geografia da ciencia que foi 

descrita na primeira parte do capitulo. A realidade material da impressao, ainda que seja um 

tema frutifero para tra9ar conexoes entre espa9o e textualidade em periodos historicos 

especificos, pouco tem a agregar num contexto de dissemina9ao eletronica da informa9ao.

Tanto nas tentativas de tra9ar o desenvolvimento da geografia do livro como da historia do 

livro, men9oes ao capitulo Geography of Book, de Lucien Febvre e Henri-Jean Martin (1976), 

em um livro dedicado ao impacto da impressao na Europa desde sua inser9ao em Mainz no 

seculo XV, sao recorrentes e descrevem o empreendimento dos autores. Em tal capitulo, eles 

se dedicam a investigar pessoas e institui9oes influentes com interesse na divulga9ao de textos
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e nos fatores economicos de atra9ao das prensas moveis. A distribui9ao das prensas e sua 

dependencia de aspectos economicos, politicos, culturais e intelectuais ofereceriam elementos 

fundamentais para a analise de processos historicos. No entanto, segundo Ogborn e Withers

(2010), a historia da difusao de tecnologias fixas elaborada por Febvre e Martin (1976) possui 

limita9oes fundamentais, e uma delas e a dificuldade de explicar como a geografia e 

fundamental para a constitui9ao do livro em si. De quais maneiras, entao, o espa9o e o lugar 

implicam na produ9ao, distribui9ao e consumo dos livros?

As respostas a questao supracitada sao multiplas e Orgborn e Withers (2010) apresentam uma 

sintese esquematica ja mencionada: i) explora9ao dos locais em que os materiais foram 

produzidos, alem do impacto destes locais na natureza material e simbolica dos livros; ii) os 

padroes de circula9ao; iii) o posicionamento geografico dos leitores, cujo carater espacial 

contribui para definir formas de leitura. Este capitulo se posiciona no contexto especifico da 

produ9ao de um livro.

Isso nao quer dizer que a produ9ao se limite a um ponto, pois, como aponta Secord (2004) em 

seu texto sobre o conhecimento em transito, o recurso a trajetoria intelectual do autor significa 

que a situa9ao local se constituiu em conexao com outros lugares ao longo do tempo. Tal 

constata9ao refor9a nosso objetivo de investigar como um texto-compila9ao, produzido no 

final da vida, se configura como uma forma particular de organizar a narrativa da historia do 

pensamento.

Para Howsam (2008), autor que faz uma analise da historiografia do livro desde o classico 

texto de Darnton (1982) sobre o circuito de comunica9oes ate os livros do bibliografo 

historico Donald Mckenzie (1931-1999) e do historiador Roger Chartier (1945-), o 

desenvolvimento da abordagem historiografica do livro associa-se a dois conceitos 

interligados: a estabilidade material do objeto cultural [o livro] e a plasticidade cultural das 

unidades de leitura [redes nacionais, transnacionais, urbanas e disciplinares]. Como tais 

artefatos culturais adquirem forma e significado em diferentes contextos espa9o-temporais? 

Segundo Rubin (2003), a exemplo de Howsam (2008), esta e a questao unificadora da 

historiografia do livro.

O percurso feito por Howsam (2008) e bastante amplo e nao atende aos nossos propositos de 

elucidar a base que a historiografia do livro oferece aos estudos crescentes da geografia do 

livro. Optou-se por fazer a sintese do desenvolvimento da historia do livro a partir de uma



142

breve reflexao de Darnton (1982) e da revisao feita por Darnton (2007) de seu artigo de 1982. 

Para Darnton (1982), a historia do livro tem como objetivo compreender os processos pelos 

quais as ideias transmitidas pela impressao afetaram o comportamento da humanidade. No 

estudo dessa imbrica9ao entre cultura impressa e condi9oes sociais, economicas, politicas e 

intelectuais da epoca, Darnton (1982) elabora um esquema conceitual do circuito de 

comunica9ao.

O circuito comunicativo de Darnton (1982) e composto por: autores e condi9oes de autoria; 

editores e a elabora9ao de contratos, negocia9ao com autoridades, publicidade e organiza9ao 

das finan9as e suprimentos para publica9ao; impressao e outros processos produtivos do 

material impresso; livreiros, ou seja, os agentes e mecanismos de media9ao entre oferta e 

procura dos livros; leitores e efeitos sociais da experiencia da leitura. Nesse circuito 

comunicativo, as questoes sobre quem le e o que e lido (e em quais condi9oes) abrem 

conexoes com a geografia do livro dos ultimos anos.

Na revisao do trabalho de 1982, Darnton (2007) enfatiza que nao desejou oferecer, com a 

organiza9ao do circuito comunicativo, um modelo fechado para a analise historiografica dos 

livros. Tendo em conta os livros eletronicos e mecanismos digitais associados e as novas 

formas de leitura e controle sobre a navega9ao pelo layout do livro (KEIGHREN, 2013), 

novas questoes de circula9ao das ideias sao colocadas; surpreender-nos-ia, portanto, se a 

estrategia de Roberto Darnton (1982) fosse a cristaliza9ao de um modelo de analise. O autor 

apenas desejava enfatizar tres questoes unificadoras: como os livros surgem?; como os livros 

chegam aos leitores?; o que os leitores fazem a partir dos livros?

Darnton (2007) sintetiza um conjunto de abordagens que informam os seus proprios trabalhos 

e que surgiram das criticas a seu ensaio de 198223: a dimensao da sobrevivencia do texto 

incorporada ao circuito comunicativo, de modo a agregar as mudan9as do contexto de leitura; 

a paratextualidade como uma abordagem concreta de partes do texto que tambem constituem 

a percep9ao da obra pelo leitor; a intertextualidade, ou o modo como a obra se posiciona 

diante de um discurso coletivo; a sociologia do texto como um modo que liga o meio de

23 Para uma descri9ao das abordagens as quais Darnton (2007) se refere, o texto de Medeiros (2010) constitui 
uma abrangente sintese. Com o foco no processo editorial, Medeiros (2010) desenvolve um claro panorama para 
a compreensao do campo de pesquisa que denominou “sociologia historica da edigao”. A definigao de tal 
programa de pesquisa historico e sociologico constitui, segundo o autor, o surgimento de um conjunto de 
pesquisas empiricas e reflexoes teoricas que consideram a edi9 ao como objeto de investiga9ao historiografica.



143

transmissao (aspecto que Mayhew (2007a) chamou de organiza9ao espacial da pagina) a 

leitura e interpreta9ao da mensagem impressa.

Tanto os historiadores da ciencia quanto os da geografia tem contribuido, desde o final do 

seculo passado, para a sofistica9ao do quadro analitico da recep9ao e comunica9ao textual da 

historia do livro. O trabalho de Rupke (2005) discute a variabilidade da recep9ao e leitura 

critica da obra de Alexander von Humboldt em unidades nacionais e o de Keighren (2010), 

por sua vez, tendendo a reconhecer a complexidade da pratica da leitura, discute a natureza 

escalar da recep9ao de textos: pode revelar padroes entre paises, dentro de cidades, entre 

cidades, em redes disciplinares, entre outras formas de organiza9ao da leitura.

A geografia do livro, nesse sentido, constitui-se como abordagem interessada em explicar a 

produ9ao e dissemina9ao material e epistemica do conhecimento. Nao se trata somente de 

identificar o “onde” e o “quando”, mas de analisar os elementos que constituem os processos 

de produ9ao, circula9ao e recep9ao. Como esclarece Keighren (2013), os livros concebidos 

enquanto meios de comunica9ao impressos e simbolos da cultura devem representar mais do 

que a mera manifesta9ao material de um processo produtivo. A argumenta9ao de que os livros 

possuem uma geografia nao se embasa na simples afirma9ao de que sao objetos fixos, mas 

reside apenas na constata9ao de que sua circula9ao e localiza9ao sao fundamentais a analise 

da dissemina9ao das ideias contidas em suas paginas (KEIGHREN, 2013).

A geografia e a historia do livro (OGBORN & WITHERS, 2010; KEIGHREN, 2013; 

RUBIN, 2003; DARNTON, 2007; HOWSAM, 2008) sao interesses de pesquisa que se 

beneficiam do dialogo entre si. Com vistas a contribuir para a historia do pensamento 

geografico, as abordagens empiricas e metodologicas de historiadores e sociologos da ciencia 

sao tambem fundamentais para a compreensao do “conhecimento em transito”, para 

novamente utilizar os termos de Secord (2004).

Keighren (2013) sintetiza pressupostos da geografia do livro, os quais sao pertinentes aos 

propositos desta se9ao: i) a localiza9ao e espacialidade nao definem a forma como livros sao 

escritos e publicados, nao sendo a explica9ao dos processos de base determinista; ii) a 

distribui9ao desigual codifica espa9os de conhecimento nos quais se posicionam autores e 

leitores; iii) o questionamento central e de como a espacialidade influencia na elabora9ao e no 

significado do livro em diferentes escalas. Finalmente, o autor pondera que a geografia do
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livro faz parte do projeto das “geografias do conhecimento”, uma abordagem mais ampla e 

interessada no valor das redes que estruturam a circula9ao das ideias.

Cabe reter alguns elementos da geografia da ciencia, da historia do livro e, especificamente, 

da geografia do livro que inserem este trabalho em uma tradi9ao especifica de estudos e 

justificam a op9ao pelas dimensoes de analise selecionadas: o conteudo textual e os 

paratextos.

Os paratextos, tradicionalmente considerados na sociologia dos textos e historia do livro 

(MAYHEW, 2007a; DARNTON, 2007), sao os elementos essenciais para a cria9ao do 

significado da obra como um todo, mas nao constituem a narrativa textual do 

desenvolvimento do livro. Titulos de se9ao e parte, notas de rodape, informa9oes editorais, 

ilustra9oes, prefacio, quarta capa e o proprio titulo do livro sao exemplos elucidativos de 

elementos paratextuais24. Em geral, os componentes paratextuais fazem a media9ao entre o 

proposito geral da obra e o leitor, oferecem orienta9oes implicitas ou explicitas sobre o modo 

como o livro deve ser lido e, por vezes, antecipam leituras criticas25.

Deve-se notar que as imagens, apesar de fazerem parte do conjunto mais amplo de 

componentes textuais do livro em foco, possuem centralidade na obra e pensamento de Denis 

Cosgrove. Diante de tal obviedade, optou-se por considerar um sistema iconografico do livro, 

ao inves de obnubilar seu significado em meio as considera9oes pertinentes aos demais 

aspectos paratextuais. Como sistema iconografico, compreendemos que ha um conjunto de 

imagens que estao ligadas entre si por um proposito intelectual estruturante do livro.

Mendibil (2006), ao buscar a compreensao da medida em que as imagens de Pierre Monbeig 

(1908-1987) estao ligadas a um sistema de praticas da geografia francesa do inicio do seculo 

XX, considera o sistema iconografico “uma maneira particular (...) de fazer a serie de 

escolhas que contribuem para a produ9ao e difusao das imagens, mobilizadas por um saber 

cientifico no exercicio de sua fun9ao social” (p. 235). Nossa escala, no entanto, e reduzida, e o 

sistema que unifica os usos da imagem consiste na analise do conjunto e proposito do livro.

24 Para uma analise exemplar, ainda que breve, no ambito da geografia, sugere-se o texto em que Robert 
Mayhew (2007b) desenvolve uma argumenta9ao baseada na dimensao paratextual da Geografia Generalis, de 
Bernhardus Varenius (1622-1650), e no contexto da cultura impressa de sua epoca para elucidar aspectos do 
pensamento geografico do periodo.
25 Essa caracteristica da antecipa9ao da critica pelo autor do livro aparece em Darnton (1982) como uma maneira 
fundamental de rastrear leitores implicitos. Ao se associarem a um conjunto de leitores implicitos, os autores 
definem o genero e estilo do texto e o direcionam a determinado publico.
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Devido a centralidade das imagens no pensamento de Denis Cosgrove, optou-se por nao 

analisa-las de forma rasteira, visto que este tema mereceria uma abordagem cuidadosa e 

poderia render outro trabalho.

Finalmente, temos a ultima observa9ao consistente na analise do conteudo textual do livro: o 

desenvolvimento propriamente dito da narrativa nos capitulos. Considerando que a estrutura 

do livro nao e uma descri9ao inteiri9a e os textos que o compoe tambem nao sao organizados 

cronologicamente, depreende-se que haja um modo nao-linear de ordenar a trajetoria espa9o- 

temporal do proprio pensamento. Inspirados em autores que discutem os contextos de 

criatividade (BUTTIMER, 1981; TORNQVIST, 2004), considerou-se fundamental destacar 

as condi9oes contextuais de criatividade da trajetoria do autor do livro que sao explicitamente 

enunciados no texto.

2.4.2 O livro-compendio como manifesta?ao da trajetoria de vida

De modo a atender ao interesse particular deste trabalho, as condi9oes contextuais remetem a 

aspectos da biografia do autor: forma9ao academica, mudan9as institucionais, enfim, lugares e 

momentos em que a troca de informa9oes reverbera na ruptura com um padrao estabelecido 

de pensamento. Nosso interesse e enfatizar o estatuto dos aspectos biograficos na 

configura9ao de um modo de pensar e de narrar a propria trajetoria em um livro.

Em maio de 2008, praticamente dois meses apos a morte de seu autor, o geografo britanico 

Denis Cosgrove, Geography and Vision: Seeing, Imagining and Representig the World foi 

publicado em Londres -  no ambito de um evento em memoria ao proprio Denis Cosgrove na 

Royal Geographical Society. Esta obra e composta por seis partes, a saber: 1) Geographic and 

cosmological vision; 2) Landscape visions: Europe; 3) Landscape visions: America; 4) John 

Ruskin: vision, landscape and mapping; 5) Cartographic visions; 6) Metageographic visions. 

Cada parte congrega dois ensaios, sendo apenas o ultimo deles escrito para o livro, e 

fundamenta o carater essencial deste paratexto: ordenar o significado central do conteudo 

textual do livro; ou seja, como afirmou Felix Driver (2008), o livro nos apresenta conexoes 

entre as diferentes fases do pensamento e trabalho de seu autor.

Segundo Jean-Fran9ois Staszak (2009), o subtitulo do livro [ver, imaginar e representar] 

descreve a essencia da abordagem analitica de Denis Cosgrove. Ver faz referenda aos 

sentidos da percep9ao, que e um processo ativo inserido em um contexto cultural e social.
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Imaginar, por seu turno, significa que ver e tambem um ato criativo, uma elabora9ao a partir 

das imagens que a historia da humanidade e da cultura fizeram disponiveis. Finalmente, o 

representar completa o circuito da comunica9ao, pois distingue o ato de materializar, 

representar e disponibilizar para o imaginario coletivo imagens criadas por um individuo 

psicologico. A visao seria a conjun9ao desses tres processos e a analise de imagens -  

incluindo paisagens e mapas -  pelo geografo teria como objetivo descobrir a logica e o 

sentido de tais imagens em uma sociedade.

Apesar de a introdu9ao nao se configurar comumente como elemento paratextual, neste caso, 

a parte intitulada Introduction: Landscape, map and vision foi criada para dar ordem ao 

conjunto de textos reunidos no livro. Pressupoe-se, portanto, que o carater ordenador de seu 

conteudo seja fundamental para a narrativa total da obra. Sua fun9ao no Geography and 

Vision nao e apenas de apresenta9ao geral dos propositos do livro, mas de antecipa9ao das 

criticas [elemento tradicional da sociologia dos textos e da historia do livro] e descri9ao de 

cada parte segundo o proposito geral da obra.

De acordo com Cosgrove (2008), a cole9ao de ensaios expoe livremente as associa9oes 

conceituais complexas entre paisagem e mapa; para isso, o autor desenvolve conexoes da 

geografia com a imagem pictorica e a visao. A associa9ao do conhecimento geografico a 

visao unifica os textos, afirma o proprio autor, sendo que alguns capitulos analisam 

detidamente a paisagem, outros os mapas e o mapeamento.

O objetivo do livro, ainda segundo o autor, e interrogar e analisar, por meio das imagens 

graficas do periodo moderno e da tradi9ao ocidental, algumas formas como a Terra ou partes 

dela foram conhecidas, imaginadas e representadas como ecumeno. Parece-nos que a 

organiza9ao do livro segue uma organiza9ao tematica do cosmografico ao corografico [de 

imagens do planeta nas expedi9oes espaciais do seculo XX as imagens do periodo das 

descobertas iniciado no seculo XV], da paisagem e do mapeamento as rela9oes entre mapas e 

paisagens na comunica9ao e interpreta9ao de realidades geograficas e as formas de transmitir 

tais geografias imaginativas. Nao caberia a geografia simplesmente transcrever os fatos e 

formas espaciais, pois ha um modo de cogni9ao geografica que desempenha um papel na 

organiza9ao da visao e da representa9ao material pela imagina9ao. A visao nao seria um ato 

passivo, mas configuraria uma forma de construir representa9oes imaginativas.
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No mesmo texto introdutorio, Cosgrove (2008) aponta duas abordagens criticas na associa9ao 

do pictorico e da visao a geografia: i) oriundas da teoria social recente; ii) associadas a 

chamada “teoria nao-representacional”. O primeiro grupo, talvez personificado em David 

Harvey (1935-), distingue a imagem do texto e desvia o foco da imagem para as condi9oes de 

sua produ9ao, circula9ao e recep9ao; como resultado, o texto se sobrepoe a imagem e esta, por 

sua vez, serve apenas como ilustra9ao a teoria na comunica9ao do conhecimento geografico.

Em segundo lugar, levando em considera9ao que Cosgrove iniciou a organiza9ao do 

Geography and Vision numa licen9a que tirou em 2006, a ciencia geografica recebia desde 

meados dos anos de 1990 artigos de Nigel Thrift (1949-), que foram organizados e publicados 

em um livro unico (THRIFT, 2008), sobre a teoria da nao-representa9ao. Como nos informa o 

aspecto tradicional da sociologia cientifica do livro, Cosgrove (2008) descreve criticas 

esperadas ao livro, a saber: os la9os cognitivos e afetivos nao se dao exclusivamente no 

ambito da visao e, assim, o conhecimento seria performativo; a visao e uma forma dominante 

de reflexao cientifica sobre as rela9oes humanas com o mundo material; o olhar e os modos 

de ver seriam constru9oes surgidas juntamente com a perspectiva geometrica no seculo XV e, 

por isso, colonialistas, falocentricas e dominadoras. Cosgrove (2008), ainda que ciente da 

existencia dessas criticas, nao se propoe a discuti-las, apenas se dedica a tarefa de oferecer 

exemplos de como as imagens e a imagina9ao sao centrais no modo de compreensao da 

informa9ao geografica.

Os ensaios da primeira parte, intitulados Geography and Vision (1) e Extra-terrestrial 

geography (2 ), sao aqueles de conteudo teorico mais amplo e elaboram a base das 

demonstra9oes da rela9ao entre geografia e visao, ou da imagina9ao geografica, que o autor 

desenvolve no decorrer dos demais capitulos. Cabe ressaltar que ambos os capitulos 

correspondem as conferencias inaugurais proferidas por Denis Cosgrove ao assumir, 

respectivamente, as cadeiras em Royal Holloway -  Univeristy o f London (1994-1999) e na 

University o f California, Los Angeles -  UCLA (2000-2008).

A historia institucional da carreira de Denis Cosgrove, portanto, e um aspecto relevante para 

compreender o significado vertebrador dos capitulos iniciais no conjunto do livro. Ao 

reconstruir as conexoes entre geografia e visao no proprio pensamento, um lugar de destaque 

e dado por Cosgrove (2008) aos dois momentos de ruptura institucional da sua carreira. 

Ademais, cabe ressaltar que o conteudo dos textos tambem e moldado para um fim e publico
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especificos -  nesse caso, as conferencias inaugurais aglomeram um publico diverso e um 

texto amplo sobre a geografia [e nao sobre elementos especificos] geralmente e esperado.

Para Driver (2009), ninguem poderia ter previsto que a conferencia Geography and Vision 

(1994) moldaria a geografia cultural em Royal Holloway. No segundo capitulo, por outro 

lado, o interesse na “geografia extra-terrestre” faz jus a cadeira Alexander von Humboldt da 

UCLA. Afinal, o ensaio sugere uma retomada da tradi9ao cosmografica da geografia a partir 

de uma perspectiva cultural contemporanea; o seculo XXI, segundo Cosgrove (2008), 

reatualiza o imperativo grafico da cosmografia na tarefa de tornar visivel a ordem e harmonia 

do mundo.

O volume 42 do Historical Geography Research Series (DELLA DORA et all., 2010), que 

foi resultado de um evento em 2008 na UCLA em homenagem a Denis Cosgrove, sintetiza 

um modo de organizar o pensamento de Cosgrove bastante analogo ao de Geography and 

vision. Ao congregar visoes de Arcadia, wilderness, cosmopolis e modernity, a referida 

publica9ao oferece, sem referenda direta, uma chave interpretativa para a Geography and 

Vision (COSGROVE, 2008), e esta visceralmente ligada aos aspectos da trajetoria do autor 

por distintas tematicas de pesquisa.

Uma das marcas indeleveis de continuidade no pensamento de Denis Cosgrove e o critico de 

arte e desenhista britanico John Ruskin (1819-1900), foco de dois ensaios do Geography and 

Vision: The morphological eye (7) e Ruskin’s European visions (8). Dessa constata9ao, dois 

aspectos sao centrais no cruzamento da trajetoria de Cosgrove com a de John Ruskin, um 

deles retirado do desenvolvimento do livro e outro que emerge de declara9oes autobiograficas 

(FREITAG & JONS, 2005).

Em primeiro lugar, a visao compartilhada por John Ruskin e os geografos que desenvolveram 

os curriculos da “Nova Geografia” em Oxford, notadamente Andrew John Hebertson (1865

1915) e Halford Mackinder (1861-1947), de que a geografia era uma forma de ver e se 

envolver com o mundo (COSGROVE, 2008), fundou o programa da educa9ao geografica que 

Cosgrove viria a trilhar parte de sua vida -  o bacharelado no Saint Catherine’s College (1966

1969) e o doutorado na Oxford Polytechnic (1972-1975), atualmente Oxford Brookes 

University. O proprio Mackinder fazia parte de uma gera9ao de geografos que defendia a 

perspectiva de que a geografia precisava de imagens para construir seus argumentos 

(MAYHEW, 2007a) e de que esta ciencia seria uma forma visual de pensar (MACKINDER,



149

1942). Dessa maneira, conforme destaca o proprio Cosgrove (2008), o curriculo desenvolvido 

pela “Nova Geografia” em Oxford foi aquele que ainda ressoou nos anos de 1960, periodo de 

forma9ao de Cosgrove em tal institui9ao. Mapeamento e paisagem eram a referenda 

metodologica para dar cabo nao somente a geografia, mas a visao educacional do periodo 

vitoriano.

As conexoes metodologicas entre a geografia de Mackinder e as aulas de Ruskin, sendo que 

este fizera diversas passagens e palestras em Oxford no final do seculo XIX, eram o 

mapeamento, as observa9oes e o levantamento de campo. Portanto, por meio da morfologia e 

de suas conexoes com a historia e cultura, operacionaliza-se o curriculo de Oxford do qual 

Denis Cosgrove viria a fazer parte. Nao se deseja sugerir que toda a compreensao de 

Cosgrove acerca da geografia e da visualidade seja concernente a sua forma9ao em Oxford, 

ate porque o segundo momento de encontro de sua trajetoria com a de John Ruskin acontece 

no mestrado em Toronto, lugar com atmosfera intelectual completamente distinta da de 

Londres e no qual o autor aproveita para aprofundar seu interesse na historia da arquitetura.

Sao, inclusive, os trabalhos de Ruskin que fazem Cosgrove (FREITAG & JONS, 2005) 

compreender aspectos da paisagem inglesa conforme a paisagem italiana, que culminou no 

doutorado sobre a paisagem palladiana26. Nem mesmo a rela9ao entre Oxford e Ruskin e 

direta. Afinal, quando Cosgrove retornou de Toronto e desistiu da bolsa em Oxford para 

desenvolver um estagio de pesquisa no Departamento de Arquitetura da Polytechnic o f 

Central London (atualmente Westminster University, London) sobre modelagem 

computacional para localiza9ao de centros de lazer, ele teve acesso a uma biblioteca de 

arquitetura -  onde aprofundou os estudos em textos sobre historia da arquitetura, o que supoe 

mais doses da literatura de John Ruskin.

Referencias a Halford Mackinder tambem aparecem no ensaio Seeing the Pacific (11), mas, 

na ocasiao, Cosgrove (2008) tem o objetivo de examinar os desafios a imagina9ao geografica 

americana na representa9ao do Pacifico como um espa9o geopolitico dotado de unidade no 

ambito das potencias imperiais ate meados do seculo XX. Para isso, o autor faz uma

26 Referenda a Andrea Palladio (1508-1580), um dos principais arquitetos renascentistas da Italia. Suas obras 
estao principalmente na regiao de Veneto, no nordeste da Italia, sobretudo na provincia de Vicenza e sua capital 
Veneza.
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historiografia das representa9oes do Pacifico na literatura geografica, o que inclui Mackinder, 

particularmente nos mapas dos materiais da escola secundaria e jornalisticos.

No momento sensivel de disputa pelo Pacifico no inicio do seculo XX, por meio da analise 

dos materiais e com foco no artista-cartografo Charles Owens (1880-1958), do Los Angeles 

Times, a proje9ao de Mercator e substituida por uma visao que privilegia a unidade do 

Pacifico como regiao mundial e objeto de disputa. Este capitulo fora apresentado 

anteriormente como artigo e resulta, alem de parceria com a geografa Veronica della Dora 

(Royal Holloway, University of London), do encontro de Denis Cosgrove com os materiais de 

Charles Owens no arquivo da UCLA. Dois momentos de sua vida, que se caracterizam por 

dois lugares [Oxford e Los Angeles], cruzam-se em um texto sobre a Segunda Guerra 

Mundial, o imperialismo e a educa9ao popular por imagens em jornais e atlas escolares.

Seeing the Equator (12), o ultimo ensaio do livro, apresenta claramente a fun9ao de sintetizar 

o proposito da obra, pois o Equador e literal, visto e representado por determinadas paisagens 

e locais reais da superficie terrestre. No entanto, por outro lado, o Equador tambem e 

projetado, imaginado e associado a gostos esteticos, sendo espa9o de medo, curiosidade ou 

descoberta; estas imagens e imagina9oes acarretam consequencias para os lugares e paisagens 

reais do Equador, quaisquer que sejam. O objeto do conhecimento geografico pode, portanto, 

ser observado fisicamente no campo e representado graficamente no gabinete (COSGROVE, 

2008).

Outros tres ensaios do Geography and Vision (COSGROVE, 2008) distinguem o pensamento 

classico de Cosgrove (ATKINSON, 2010) na geografia do seculo XX: o Gardening the 

Renaissance world (3), que fora apresentado anteriormente em Washington, no Dumbarton 

Oaks Annual Symposium in Garden History (1996); Mapping Arcadia (4) foi uma conferencia 

publica apresentada no National Gallery of Canada, Ottawa (2001); Wilderness, habitable 

earth and the nation (6) apareceu como um capitulo do livro Wild Ideas, organizado por 

David Rothenberg e publicado em 1995. Para Atkinson (2010), poucos sao os resquicios da 

imagina9ao classica na geografia do seculo XX, com exce9ao de alguns como o geografo 

Clarence Glacken (1909-1989) e a geografa Ellen Semple (1863-1932), e Cosgrove representa 

uma figura com modo classico de pensar.

Com forma9ao em uma escola jesuita [a Saint Francis Xavier’s College] de Liverpool, 

Cosgrove aprendeu latim e grego e, apesar de nao ter sido educado nos ditames dos classicos
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(ATKINSON, 2010), entrou em contato com trabalhos classicos no mestrado em Toronto e, 

de forma aprofundada, na sua tese de doutoramento -  que envolvia o conhecimento sobre 

arquitetos e cosmografos renascentistas. Segundo Atkinson (2010), a propria infancia de 

Cosgrove em Liverpool, cidade onde este havia nascido em 1948, o expunha a uma atmosfera 

impregnada pela tradi9ao classica nos monumentos e espa9os publicos. Liverpool era uma das 

grandes cidades e principais portos do Imperio Britanico e, por conseguinte, era um ponto de 

encontro e ebuli9ao da cultura classica.

Baseando-se no projeto cosmologico renascentista do modelo sagrado da geometria perfeita 

[principalmente em Vitruvio (90-20 a. C.)], Cosgrove remetia a tradi9ao classica, influenciado 

pelo seu interesse na Renascen9a. Especificamente nas paisagens palladianas do Veneto, na 

Italia, Cosgrove analisava a maneira como os modelos e imagens cosmologicos refletiam no 

modo de organiza9ao da sociedade. Cosgrove tambem apresenta um estudo sobre o 

mapeamento de Arcadia, que foi um lugar imaginario e objeto artistico bastante explorado no 

Renascimento pela poesia de Virgilio, em que o ideal das rela9oes ambientais e da paisagem 

era expresso na literatura e na pintura. No entanto, Cosgrove nao se confinou aos estudos da 

Renascen9a (DELLA DORA, 2008), ja que seus trabalhos abrangem o pensamento ambiental 

americano nos seculos XX e XXI. O carater empirico da maioria dos ensaios do livro 

(DELLA DORA et all., 2010; HEFFERNAN, 2010) indica seu modo classico de pensar, ja 

rarefeito na geografia anglofona (ATKINSON, 2010), e o interesse em compreender a 

variedade da paisagem (DUNCAN, 2009).

Mesmo nos capitulos em que poderiamos reivindicar uma preocupa9ao maior do autor com a 

“cosmopolis” e com a “modernidade”, para utilizar os termos do livro organizado por Della 

Dora et al. (2010), a preocupa9ao em retomar a tradi9ao classica e renascentista da 

cosmografia, da geografia e da corografia no mapeamento e na cria9ao de imagens do mundo 

e um procedimento fundamental -  como nos capitulos: Measures of America (5), 

originalmente um capitulo do livro Taking Measures: Across the American Landscape, 

organizado por James Corner e Alex MacLean; Moving maps (9), tambem um capitulo de 

livro, um volume organizado em 2003 por M. Silver e Diana Balmori que se chama Mapping 

in an Age of Digital Media; finalmente, Carto-city (10), capitulo do livro organizado por Jaet 

Abrams e Peter Hall no ano de 2006 e intitulado Else/where -  Mapping: New Cartographies 

of Networks and Territories. Mesmo na analise da paisagem americana, especificamente na de 

Los Angeles, que Cosgrove viria a considerar uma fonte de fascinio em termos de historia e
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mistura de culturas (FREITAG & JONS, 2005), a tradi9ao renascentista italiana e o 

pensamento classico acabam por figurar no cerne do encadeamento das ideias do autor.
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CONSIDERACOES FINAIS

Desenvolvemos, com base em fontes documentais e materiais variados, uma pesquisa sobre a 

narra9ao da vida de um geografo. Este interesse sistematico por materiais, memorias e fontes 

biograficas ou autobiograficas, como apresentado no primeiro capitulo, e fruto da 

convergencia de procedimentos e metodos da geografia historica com a historia da geografia, 

que vem se intensificando desde o inicio do seculo XXI. Inicialmente tentados a discutir 

abordagens para a cria9ao de uma nova narrativa de vida de Denis Cosgrove, com enfase no 

desenvolvimento cronologico das ideias, deslocamos o foco da pesquisa em dire9ao aos 

generos textuais da escrita biografica relativa a este geografo.

Em um primeiro momento, a ideia de que a escrita biografica nao se constituia numa questao 

de pesquisa em si, mas que apenas servia como pano de fundo cronologico para a 

contextualiza9ao das ideias, era predominante. Seguiamos cegamente a compreensao de que a 

biografia era um relato cronologico da vida organizado de forma linear e que sua escrita, em 

grande medida, variava conforme a disponibilidade de material empirico para consubstanciar 

e dar significado a uma incontestavel trajetoria de vida. Romper com essa visao limitante do 

material biografico nao demanda, necessariamente, que assumamos de forma desenfreada 

algumas das tendencias do seio do pos-modernismo sobre a biografia de pequenos episodios.

Essa perspectiva das pequenas historias, momentos e episodios de uma vida corresponde a um 

movimento paralelo na historia da geografia e na geografia historica, pois, em consonancia 

com os estudos da historia e sociologia cientificas, mais aten9ao e dada as espacialidades da 

vida cientifica. Nesse sentido, a biografia de pequenos episodios e momentos enfatiza o papel 

da geografia na narrativa de uma vida; nao apenas temporal, ou simplesmente 

cronologicamente, seria narrada a vida de um individuo. Ha uma mudan9a substancial no foco 

da biografia a partir da ruptura com sua rigida versao tradicional, enquanto na geografia 

historica da ciencia as espacialidades da vida importam tanto quanto sua temporalidade. Nao e 

aleatoria, portanto, a indireta conexao entre a no9ao de trajetoria de vida e a tentativa, cada 

vez mais consciente, de situar os individuos biografados no lugar e no tempo.

A narra9ao de vidas segundo esses parametros abre os caminhos para a investiga9ao das 

proprias narrativas. Afinal, se as narrativas de vida sao diversas, tratando de momentos 

variados da trajetoria do individuo, quais circunstancias da trajetoria de vida os autores de tais 

narrativas escolhem lembrar? Sao biografias especificas de individuos, ideias e quaisquer
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outros objetos humanos e nao-humanos que justificam determinadas historias e geografias 

cientificas. Historias da geografia cultural sao contadas, por exemplo, com recurso a 

momentos e episodios especificos em que a historia institucional de Denis Cosgrove se cruza 

com o alegado desenvolvimento da subdisciplina. As representa9 oes historicas das 

disciplinas, de subcampos e subdisciplinas, ignorando toda a complexidade epistemologica da 

diferencia9ao entre tais expressoes, recorrem a todo momento as biografias para justificar sua 

existencia e estabelecer sua identidade a partir da alteridade. Vidas e movimentos intelectuais 

nao se excluem na historia da geografia; antes disso, estas dimensoes acabam se 

complementando e justificando a existencia uma da outra.

Com a inevitabilidade do desenho dos deslocamentos fisicos cotidianos e das rotinas de 

encontro temporo-espacial entre cientistas, a time-geography, elaborada por Torsten 

Hagerstrand e desenvolvida principalmente por geografos nordicos, tambem faz parte da 

historia desse movimento de constru9 ao da subjetividade biografica. O mesmo pode ser dito 

de Anne Buttimer e suas pesquisas com os dados obtidos no Dialogue Project, que se 

distingue, inclusive, pela cria9 ao de um arquivo audiovisual potente para mediar fontes, 

memorias e historias da geografia. O encontro entre a escrita biografica e a pesquisa 

geografica nao e tao recente como poderia indicar o numero avolumado de investiga9 oes nos 

ultimos anos tendo como base material ou abordagens biograficas. Esse encontro, ao menos 

de forma direta, acontece contemporaneamente as discussoes sobre a incorpora9 ao da 

biografia a historia das ciencias.

Na geografia historica da ciencia, a aten9 ao as fontes e significativa para o desenvolvimento 

da pesquisa e, quando o cerne da investiga9 ao reside nesse aspecto, o primeiro passo e 

assumi-las como documentos fragmentarios de uma mesma tematica. A posicionalidade do 

proprio pesquisador define parte do acesso a esses materiais e, no caso desta disserta9 ao, os 

documentos publicos foram privilegiados. Assim, a identifica9 ao de uma representa9 ao da 

vida de Denis Cosgrove que realmente circula entre os intelectuais parece-nos significativa 

para refletir sobre as estrategias historiograficas que tornam publica uma vida. Apesar disso, 

sabemos que ha sempre a alternativa de buscar, no ambiente privado do cientista, cartas, 

diarios, manuscritos, fotografias, filmes e outros objetos que armazenam a memoria do 

falecido.
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Para distintos modos de narrar a historia da geografia, ha diversas formas de periodiza-la. O 

discurso a respeito daquilo que e a trajetoria de Denis Cosgrove e quais sao os seus 

colaboradores varia ao longo dos textos nos aspectos institucionais/editoriais, nas 

periodiza9oes e em outras caracteristicas de conteudo e organiza9ao. Cada uma das fontes, 

sejam as mais diretas ou indiretas do ponto de vista biografico, representa a sele9ao de 

elementos da memoria e a negligencia, esquecimento ou silenciamento de outros. Entrevistas 

autobiograficas, obituarios e biobibliografias correspondem aos documentos declaradamente 

biograficos, ao passo que o livro-compendio no final da vida adquire um carater 

autobiografico indireto. Aqui, trata-se de um livro que tra9a uma trajetoria entre tematicas e 

apresenta textos, anteriormente publicados em outras ocasioes, sob uma nova forma de 

organiza9ao, tornando-se uma narrativa da propria historia do autor.

O que diferencia esta disserta9ao dos demais e sua aten9ao a varia9ao de subgeneros da escrita 

biografica de um mesmo autor, nao tendo como objetivo escrever um texto para 

operacionalizar a escrita de uma investiga9ao biografica. Os referidos subgeneros biograficos 

variam em formato, conteudo, objetivo e principio narrativo. Em muitos dos trabalhos de 

geografos, a reconstru9ao de episodios da vida e mais um momento para repensar os modos 

de relacionamento do autor com as fontes documentais e o arquivo do que para apresentar 

pormenores da trajetoria de vida. Como alguns geografos sugerem, o engajamento com a 

experiencia cotidiana e individual do cientista pode conter material para contribuir com as 

biografias academicas, um modo pouco explorado de relacionamento com o arquivo.

Nas narrativas sobre a vida de Denis Cosgrove, com exce9ao das coloca9oes do proprio em 

depoimentos autobiograficos e da celebra9ao dos obituarios, rarissimas sao as apari9oes de 

tra9os da vida pessoal com agenda na vida profissional. Dos materiais biograficos escritos 

por terceiros sobre a trajetoria de vida, algumas das biobiliografias sao a transi9ao entre textos 

eminentemente teoricos e aqueles pessoais. No caso de textos essencialmente teoricos, nao ha 

uma abordagem geografica da biografia, mas sim uma documenta9ao da vida com uma 

fun9ao basicamente enumerativa. O encontro entre tipos distintos de narrativas de vida e 

tambem a tensao entre memorias e fontes documentais contrastantes, vividas em lugares e 

tempos diferentes. Subjacente aos diversos subgeneros biograficos, entao, ha uma variedade 

interna passivel de investiga9ao, baseada mais no conteudo do texto do que em sua 

organiza9ao.
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Nao ha indicios de pesquisa suficientes para discriminar uma abordagem geografica da 

biografia, ou “geobiografica” como denominam alguns autores (LORIMER, 2015), mas a 

biobibliografia de Denis Cosgrove escrita por Michael Heffernan (2010) e bastante ilustrativa 

de narrativas de vida escritas a partir dos lugares, espa9os e institui9oes nos quais a vida se 

desenvolve. Nao espanta que o texto tenha sido escrito por Michael Heffernan, um geografo 

da University o f Nottingham completamente atento ao desenvolvimento da geografia historica 

da ciencia na lingua inglesa. A aten9ao aos espa9os da vida e o recurso utilizado por alguns 

autores na ruptura com o modelo tradicional da biografia sequencial e rigida da cronologia, ja 

que em cada espa9o ha uma multiplicidade de imagens da vida de um cientista a serem 

construidas.

Alem da aten9ao aos lugares, espa9os e institui9oes, outra caracteristica dessa suposta 

abordagem geografica da biografia e o encontro localizado entre multiplas biografias de 

objetos de natureza variada. Os lugares somente ganham sentido se estiverem espacial ou 

temporalmente vinculados a outros locais, e a biografia das vidas humanas se desdobra nesses 

lugares e em rela9ao sincronica com outros objetos. Nas narrativas de vida de Denis 

Cosgrove, e recorrente que sua identidade seja caracterizada de acordo com a institui9ao, com 

outros geografos e intelectuais presentes no seu circulo colabora9ao e com a comunica9ao 

cientifica.

Um dos materiais alternativos para a investiga9ao da escrita da trajetoria de vida e o livro. 

Optou-se aqui pela investiga9ao do livro como um material organizado no contexto do fim da 

vida, mas outras possibilidades sao abertas por coletaneas escrita em honra postuma (DELLA 

DORA et al., 2010). As origens teoricas e metodologicas do que atualmente vem sendo 

chamado de geografia do livro consistem: de um lado, na enfase as condi9oes do lugar, do 

espa9o e da materialidade informados pela geografia da ciencia que se delineia a partir da 

decada de 1990; e, de outro, pela historia do livro e a importancia dada as mentalidades, ao 

texto material, a cultura impressa e as condi9oes materiais da recep9ao. Com isso, a geografia 

do livro que nos e contemporanea carrega consigo parte das fragilidades de ambos os corpos 

de pesquisa. O foco de pesquisa na recep9ao textual ou no circuito material e impresso da 

produ9ao, circula9ao e consumo de livros caracteriza parte significativa dos estudos de 

geografia do livro.
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Em meio as entrevistas, tem-se aquelas mais explicitamente biograficas e outras de 

levantamento da opiniao. Ambas possuem uma reflexao da propria vida em passagens textuais 

especificas, com a diferen9 a que, na entrevista autobiografica, a propria trajetoria de vida e o 

foco, e nao a ilustra9 ao de opinioes. Seu carater nao-documentario abre espa9 o para conexoes 

entre acontecimentos da infancia, escola secundaria e vida nao-academica que, em outras 

narrativas de vida, praticamente nao sao desenvolvidas. Um aspecto a ser destacado e que os 

entrevistadores, ou os autores de todas as demais narrativas de vida, possuiam uma rela9 ao 

academica previa com Denis Cosgrove -  incluindo a obra Geography and Vision, um livro- 

compendio organizado nos bastidores com a geografa Veronica della Dora, uma antiga 

orientanda.

Devido a seu carater de celebra9ao, os obituarios sao um subgenero fundamental para 

consagrar biografias de pesquisa. Apesar de curtos, esses textos reconhecem e classificam a 

contribui9 ao substantiva de um geografo atraves da lembran9 a de posi9 oes institucionais, 

pessoais e intelectuais. Os sujeitos passam, assim, a existir para coletivos de pesquisadores 

que estao circunscritos as mesmas supostas delimita9 oes institucionais ou teoricas. Os 

cientistas se reconhecem e representam uns aos outros como sendo pioneiros de campos de 

pesquisa, fundadores de periodicos cientificos, membros de conselhos editoriais, titulares de 

catedras, organizadores de grupos de pesquisa e premiados com bolsas para a pesquisa 

substantiva.

Diferentemente da aleatoriedade sugerida pelos relatos autobiograficos, as narrativas de vida 

formuladas por terceiros destacam uma ordem de sucessao dos acontecimentos, escolhas e 

resultados de pesquisa predominantemente coerente em uma trajetoria. Enquanto as 

biobiliografias e as entrevistas citam brevemente os debates, os obituarios nao contem tra9 os 

significativos das discussoes teorico-metodologicas e politicas nas quais Denis Cosgrove 

esteve envolvido. A trajetoria coerente da evolu9 ao dos problemas de pesquisa e os aspectos 

estruturantes da ciencia institucionalizada na universidade, como os citados grupos de 

pesquisa, periodicos cientificos e outras posi9 oes academico-institucionais, organizam a 

massa de narrativas de vida. Lugares, institui9 oes e relacionamentos com outros geografos sao 

dispositivos historiograficos centrais nas narrativas da vida de Denis Cosgrove.

Como em grande parte da literatura sociologica sobre obituarios, os principios narrativos 

predominantes sao do talento individual e do merito, talvez com a exce9 ao do grupo de treze
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obituarios publicados no periodico Cultural Geographies. Esta iniciativa editorial, ao 

contrario de praticamente todas as demais, enfatiza a constru9 ao multilocalizada e variada de 

Denis Cosgrove. Por esse motivo, a constru9 ao do sujeito biografico na narrativa deve ser 

avaliada segundo o projeto editorial no qual ela se insere. Enquanto obituarios avulsos 

possuem um carater documentario e uma pretensao de sintese da trajetoria de vida do 

falecido, grupos de obituarios constroem imagens coerentes tambem em conjunto.

Sabendo da natureza documentaria da biobibliografia, em evidente contraste com os 

obituarios, esperava-se que as contribui9 oes de carater teorico-metodologico fundamentassem 

o cerne da rela9 ao entre a vida do individuo e o desenvolvimento de suas ideias. Com exce9ao 

das obras concretizadas em livros organizados e editados por Denis Cosgrove, poucos sao os 

artigos ou outros tipos de escrita academica enfatizados. Obviamente, listas de artigos 

considerados essenciais na trajetoria do individuo sao elaboradas e veiculadas nessas 

narrativas de vida, mas o engajamento critico do autor da narrativa com o material citado e 

bastante rarefeito. A critica da lugar, nesses casos, ao carater documentario.

Dada a orienta9 ao de tais investiga9 oes na geografia do livro, a abordagem biografica pode 

contribuir com a historia disciplinar na produ9 ao de um relato que valoriza a maneira como a 

trajetoria pessoal do individuo esta imbricada em suas realiza9 oes profissionais. A geografia 

do livro nao pode ficar confinada, portanto, ao periodo de maior relevo da cultura impressa e 

a recep9 ao textual. Esta analise de Geography and Vision sugere que a biografia nao e uma 

cronologia linear de determina9oes, em que uma causa gera imediatamente uma 

consequencia, ou que uma escolha gera uma mudan9a imediata na trajetoria de vida de um 

autor.

Nosso proposito com a analise do livro-compendio foi apenas o de destacar que o modo de 

contar a historia [e quem conta] pode reorganizar a trajetoria do geografo, de modo a 

privilegiar uma determinada representa9ao. A historia do livro ora analisado, em linhas gerais, 

apresenta um geografo preocupado com a historia dos diversos modelos cosmologicos por 

meio dos quais os povos e culturas ocidentais interpretaram a variedade da superficie 

terrestre. Parece-nos fundamental destacar alguns pontos essenciais da analise da organiza9ao 

de Geography and Vision como uma narrativa biografica. Em primeiro lugar, tem-se a 

importancia dada pelo autor as palestras proferidas em momentos de mudan9a institucional de 

sua carreira. Tais palestras, alem de serem os unicos ensaios essencialmente teoricos, referem-
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se diretamente ao fio condutor dos propositos centrais do livro: o esclarecimento da tradi9ao e 

as possibilidades contemporaneas de pesquisa sobre a rela9ao entre visao e geografia.

Ligados a forma9ao academica do autor, os aspectos institucionais, epistemologicos e 

metodologicos da formata9ao do curriculo do curso de geografia em Oxford parecem orientar 

uma parte substantiva do eixo organizador do livro. Em outras palavras, o imperativo grafico 

da geografia como principio epistemologico, aliado a centralidade do mapeamento e da 

paisagem na visao geografica e pedagogica vitorianas, constitui um elemento curricular 

fundamental do inicio da trajetoria intelectual de Denis Cosgrove na Inglaterra. Halford 

Mackinder e John Ruskin sao as figuras desse ponto da trajetoria que “acompanham” 

Cosgrove ate o fim.

A variedade do Geography and Vision oferece um panorama de tematicas que o autor 

investigou durante sua vida e a riqueza empirica dos trabalhos selecionados, mais do que 

seguir uma apresenta9ao cronologica dos lugares que compoem a trajetoria intelectual do 

autor, demonstra a diversidade de locais vistos, imaginados e representados que serviram de 

base para suas pesquisas. Os espa9os da vida de Cosgrove -  nao apenas os materialmente 

vividos, mas aqueles imaginados e representados -  foram tambem primordiais no seu 

pensamento. Finalmente, o livro, com uma cole9ao de textos de diferentes momentos e 

lugares, a depender de suas condi9oes de elabora9ao na vida de um autor, pode caracterizar 

uma forma de contar a historia da geografia. O livro constitui, assim, simultaneamente, parte 

da historia e um modo de conta-la.

Como a epigrafe desta disserta9ao suscitou, a escrita biografica traz a vida as trajetorias que 

nao podem ser revividas ou chegaram ao fim. A memoria e mediada por fontes disponiveis, e 

sua composi9ao em narrativas de vida possibilita que historias variadas sejam escritas. Nao se 

trata de considerar a biografia como uma escrita fixa da vida, pois, pela intermedia9ao de 

multiplos autores, as narrativas biograficas reconstroem o passado no presente com base nos 

vestigios materiais que sao deixados e aos quais cada biografo tem acesso. Por mais que as 

narrativas sejam composi9oes textuais e reflitam multiplas interpreta9oes, uma trajetoria de 

vida correspondeu a uma jornada fisica de deslocamentos entre lugares com distintas 

condi9oes cotidianas de comunica9ao e trabalho cientifico.
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