
DEPOIMENTOS E ENTRE VISTAS

ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR VICTOR ANTONIO PELUSO JONIOR*

1) Seus pais como vieram para Florianopolis? Em que traba
lhavam? Seus irmios que atividade tiveram? Assistiu a manifes
ta~ao a Sacco e Vanzetti em Florianopolis? Como foi?

R - Meu pal era italiano, tendo imigrado com a familia na
idade de sete anos, para Desterro, em 1873. Aqui se criou e
aprendeu 0 of!c!o de sapateiro. Com a idade de vinte anos foi
para Montevideo, por se ter envo1vido na Revoluerao de 1893.
Voltando ao Brasil, residiu na cidade do Rio Grande e Pe10tas.
Foi nessa ultima cidade que se casou e veio estabe1ecer-se em
Florian8po1is com fSbrica de ca1erados.

Somos tres irmaos. 0 mais ve1ho e musico, foi professor do
Instituto de Educa¥ao, onde se aposentouJ 0 segundo era comer
ciante de cal~ados, mas terminou a vida como representante co
mercia1 em Porto Alegre; 0 mais mo¥o era eu, que fiz 0 curso de

Engenheiro GeBgrafo, traba1hei no Estado e, depois de aposenta
do, fui professor do Curso de Geografia da Universidade Fede
ral de Santa Catarina.

Meu pai, talvez por ter sido criado fora da Ita1ia, era
patriota ferrenho, sempre pronto a 1utar a favor de tudo que se

*Perguntas formuladas pelos professores Carlos Augusto de Figueiredo Mon
teiro, Armen Mamigonian. Odair Gercino da Silva. Arlene Maria Maykot Pra
tes e Maria Dolores Buss.
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relacionasse com a sua patria e seus compatriotas. Dessa forma,
numa das tentativas de execu~ao dos anarquistas italianos Sacco

e Vanzetti, pelo Governo dos Estados Unidos, a Liga Operaria

de Florianopolis realizou grande manifesta~ao de protesto, se
melhante as que ocorriam em todo 0 mundo. Lembro-me de ver meu

pai na frente da manifesta~ao, empunhando enorme bandeira verme
Iha, simbolo do anarquismc internacional, e assim protestando
contra a amea~a de morte aos seus patrIcios.

2) Como cidadao florianopolitano, gostarIamos que 0 Sr.

falasse sobre a cidade em que viveu a infancia e a juventude.

R - Nasci em 1909. Ate a aaulescencia, minha visao da ci
dade resumia-se as ruas em que havia morado e aos lugares que

visitava.

Morei na rua Conselheiro Mafra, na Figueira. 0 cais junto
ao mar ja estava construIdo, mas ainda havia velho sobrado a

beira-mar. 0 mercado limitava-se ao predio na rua Conselheiro
Mafra. Depois era 0 cais e a praia. De manha, chegavam as ca
noas com peixe, verdura, lenha, lou~a de barre e outros produ
tos do continente. Por toda parte andavam carregadores ofere
cendo-se para transportar 0 que se comprasse. Uma das recorda

~oes mais fortes era a passagem, pela rua estreita, do autome
vel do Carlos Hoepcke ou do Eduardo Horn, ocasiao em que nin
guem segurava em casa a gurizada que corria para ver aquela ma
ravilha.

Nao gostava da Figueira. Vivia muito trancado, por causa
do movimento dos carros e, principalmente, da molecada que an
dava nas ruas.

Morei tambem na rua General Bittencourt, na Tronqueira.Era
lugar formidavel. Por la andava solto. Era notavel 0 Campo do

Manejo, onde atualmente esta 0 Instituto de Educa~ao. Nele as
soldados, diariamente, faziam exerclcios. Passel a conhe~er to

dos os toques de corneta como se fosse pra~a velha. A Avenida
Hercilio Luz ja estava aberta e 0 corrego Fonte da Bulha cana

lizado, mas ainda havia casa sobre 0 pontilhao na rua Fernando

Machado. Nessa epoca cursava 0 Grupo Escolar Lauro Hftller, e,
depois, 0 curso preliminar do Ginasio Catarinense. Lembro-me bam
da rua Nova (Rua Anita Garibaldi), a pra9a do Teatro c~o Con-
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gresso na esquina e a rua do Grupo, que percorria diariamente;
para 0 Ginasio, eram as mesmas ruas ate a rua Marecha1 Foch (a
tua1 Nereu Ramos) que subia para a1canQar a rua Presidente Cou
tinho e dar a rua Esteves JUnior, onde ficava 0 Ginasio.

Entre os passeios, ocupava 0 primeiro 1ugar 0 ceminerio,no
morro da parte final da rua Conse1heiro Mafra, junto ao local
em que foi 10ca1izada a Ponte Herc!lio Luz. Ao 1ado ficava 0

cemiterio a1emao, muito bem tratado. Atraia-me a vista maravi
lhosa que de 18. se descortinava. Para um 1ado era 0 mar e 0
continente, e para 0 outro a cidade~

Esta era a cidade da minha infancia. Quando havia procis
sao - a de Sao Sebastiao e a do Senhor dos Passos - a cidade
parecia-me maior, pois percorria ruas pe1as quais nao costumava
passaro Na juventude estava a1ertado para 0 que a cidade signi
ficava. A PraQa XV de Novembro era a are~ central, com 0 Cafe
Natal no canto do jardim proximo a rua Conse1heiro Mafra, e 0

Comercia1. no canto oposto, perto da rua Joao Pinto. As duas pri
meira.s vias de ca.da 1ado da PraQa, depois das do cais, consti
tulam zona comercia1: a rua Conse1heiro Mafra, ate 0 MercadoPU
b1ico (que entaoj! tinha 0 acrescimo do segundo edif!cio) era
a. principal, segulda. da rua Joao Pinto, limitada ao primeiro
qua.rteirao; a rua Felipe Schmidt seguia a esta em importancia,
at~ a Confeitaria do Chiquinho, e, fina1mente, a rua Tiraden
tes, tambem na parte do primeiro quarteirao. A rua Felipe Sdlmidt

havia sido a1argada, mas por muito tempo 0 predio da Confeita
ria do Chiquinho, na esquina, quase fechava a rua, deixando,
talvez cerca de dois metros apenas ao predio fronteiro.

A praQa XV de Novembro era 0 nuc1eo vivo da cidade - marco
da sua vida social: era 0 centro das praticas re1igiosas, da
administrac;ao, da. vida politica, do 1azer, da e1egancia. No
Jardim Oliveira Be10, parte central da PraQa., desfi1ava a e1e
glncia feminina, que depois passou a exibir-se na ca1Qada do
palacio do Governo e rua Felipe Schmidt; em seu coreto, bandas
de milsica rea1izavam concertos quase todos os domingos. Era na
Prac;a que os politicos recebiam os ap1ausos por seus acertos e
as vaias pe10s seu& erros; ainda na PraQa se reso1viam as ques
toes pessoais,o com socos, pontapes e benga1adas, raramente com
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terminal

armas. Os viajantes chegados pelos vapores fundeados na

desembarcavam no cais Miramar, na face da Pra~a junto a
Muito da importancia da pra~a XV de Novembro desapareceu

a Ponte Hercilio Luz fez cessar 0 trafego de lanchas da

com destino ao Estreito, que na ilha tinha seu ponto

no cais do Miramar.

baia

praia.

quando

baia

Nao falo como geografo, mas com 0 sentimento de quem viveu

epoca feliz nesta cidade. Florianopolis era calma e provincia

na, mas para os mo~os tinha 0 encanto e a beleza que estavam na

alma do jovem que come~ava a encarar a vida.

3) Sobre sua atividade profissional, 0 que influiu na es

colha de sua carreira como Engenheiro-Geografo? Como era 0 Ins

tituto Politecnico?

R - Fui levado ao Instituto Politecnico em virtude de de

sentendimento com a dire¥ao do Ginasio Catarinense. Por outro

lado, pareceu-me born fazer os estudos aqui mesmo em Florianopo
lis. 0 fundador do estabelecimento foi 0 Desembargador Jose Ar

tur Boiteux. Havia, na propria escola, curso preparatorio, que

permitia os exames parcelados de nivel secundario, e 0 Curso

Anexo, que aperfei~oava os conhecimentos em matematica, para

os candidatos aos cursos de Agrimensura e Engenheiro-Geegrafo.

Alem desses dois cursos havia 0 de Farmacia, Odontologia e Co

mercio. Os professores eram profissionais residentes na cidade,

como 0 farmaceutico Henrique Br~ggemann,o medico Dr. Carlos

Correa, os engenheiros Dr. Celso Sales, Dr. Haroldo Pedernei

ras, Dr. Oscar Ramos e outros mais.

4) Apes formado, quais as primeiras atividades profissio

nais desenvolvidas? Origem do Departamento Estadual de Geogra

fia e Cartografia? Como se reuniu 0 corpo de funcionarios? Co

mo se organizou a biblioteca? Publica~5es? Viagens aos Estados

Unidos e quais as experiencias? Aplica~ao dos conhecimentos

geograficos em Santa Catarina?

R - Formei-me em 1928. A obten¥ao do primeiro emprego foi

dificil. Somente em 1932 consegui 0 1ugar de auxi11ar-tecn1cona

Diretoria de Terras e Coloniza¥ao, que no final do ano anterior

fora reorganizada.
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Os trabalhos topograficos realizei nesta fase. Em maior

parte foram mediyoes de terras no municipio de Born Retiro, e,

mais tarde, levantamentos topograficos de areas que 0 Estado ad

quiria para neles projetar obras pUblicas.

Fui promovido, ainda esse ano, a Inspetor de Terras, lota

do, primeiramente em Lages, e depois em Mafra. Depois assumi a

chefia do serviyo tecnico da repartiyao, e em 1934 fui nomeado

Diretor da repartiyao.

A Diretoria de Terras e Colonizayao foi escolhida para in

tegrar 0 Conselho Nacional de Geografia por parte do Estado de

Santa Catarina. Como seu diretor, passei a fazer parte da As

sembleia Geral desse Conselho. Entrei, assim, em contato com

os geografos do Conselho, entusiasmando-mepela Geografia, que

passei a estudar com afinco. Nas semanas que passava no Rio de

Janeiro, estava sempre em contato com Fabio Macedo Soares Gui

maraes,Lucio de Castro Soares, Verissimo da Costa Pereira e

outros, examinando trabalhos e discutindo pesquisas. Conbeci 0

Professor Delgado de Carvalho, que animava meu entusiasmo. Re

sultou dai que pouco privei com os demais membros da Aasembleia

Geral.

Em 1939 0 Conselho Nacional de Geografia criou a Campanha

de Coordenadas Geograficas, selecionando engenheiros em curso

levado a efeito no Observatorio Nacional de Astronomia, sob a

direyao do Professor Hugueney de Matos. Feito esse curso, fi

quei a disposiyao do Conselho, e deixei a direyao da Diretoria

de Terras, substituldo pelo Engenheiro Jose Nicolau Born. Inte

grando a campanba de coordenadas geograficas, fiquei trabalhan

do no territorio catarinensc, de 1939 a 1946.

Percorri 0 Estado de Santa Catarina em todos os sentidos.

Viajando de onibus, de caminhao, em lombo de mula, em carro de

boi ou em canoas atraves de rios encachoeirados, conheci bem a

nossa terra. Ouando ia ao Rio de Janeiro prestar contas do ser

vivo executado, adquiria livros e freq~entava a biblioteca do

Conselho.

o trabalho de levantamento de coordenadas geograficas no

Sul do Brasil e terrivelmente monotono. Ficava, as vezes, dois
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ou tres meses em lugarejos ou em barraca no mato para conse

guir duas ou. tres noites de observa¥a9 astronomica. Em media,

cada coordenada levava de urn a dois meses para ser determinada.

Somente no inverno era posslvel adiantar os trabalhos, nas

frias ncites estreladas, ocasiao em que conseguia determinar

duas coordenadas em uma semana. Ma~ a dificuldade de transporte

fazia-me, nessa ocasiao, perder noites boas para 0 trabalho. Os

colegas que receberam a incumbencia de fazer os levantamentosno

Norte do Pals nao tinham tais problemas, e levantavam oito a

dez coordenadas por meso

A bagagem com que viajava compreendia tambem dois caixotes

de livros de Geografia. 0 estudo auxiliou-me a suportar as lon

gas esperas. Sentia-me, entao, capaz de realizar pesquisas e
redigir trabalhos, assim escrevendo - Rio ItajaI do Oeste, La

ges - a Rainha da Serra. A cidade de Ituporanga; a Vila de Pon
te Alta, Lagoinha.

Cumprido 0 programa de determina¥ao de coordenadas geo-

graficas em Santa Catarina, voltei para a Diretoria de Terrase

Coloniza~ao. 0 Dr. Nereu Ramos, Interventor Federal,havia cria

do, atendendo a pedido do Conselho Nacional de Geografia, 0

Departamento Estadual de Geografia e Cartografia, e ainda nao 0

instalara. Fui, entao, nomeado seu Diretor.

Os funcionarios vieram da Diretoria de Terras - escritura

rios e topografos - e do Departamento Estadual de EstatIstica 

os desenhistas.

Urn dos cuidados quP tive na organiza¥ao do Departamento fbi

criar a bibljnteca. Foi toda ela adquirida com a economia de

verbas d~ Reparti¥ao.

Fazia parte de meu programa de trabalho a publica~ao de

revista geoqrafica. Encontrei fechados todos os caminhos nor

mals para publica¥oes. Adquiri, entao, urna maquina "multilith",

enviei ao Rio de Janeiro funcionario para aprender a opera-la,

e dessa forma 0 Departamento pBde publicar 0 "DEGC Boletim

Geografico", de que salram cinco numeros, e algumas publica-

90es avulsas - Relevo de Santa Catarina, Cidade de Ituporanga

e Bacia do Itajai. Os trabalhos publicados no boletim e avulsos
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foram de autoria do Professor Wilmar Dias, Professor

B~chele Junior e Vicbor A. Peluso Junior.

Carlos

Em 1949 surgiu a oportunidade de realizar estagio no "Coast

and Geodetic Survey", nos Estados Unidos. Alem dos trabalhos

de gabinete, acompanhei as turmas de triangula¥ao e de nivela

mento atraves do pals. Depois de dez meses de estudos e pratica

voltei, para ter 0 desgosto de nao poder aplicar a tecnica em

que me especializara. 0 trabalho geodesico e caro, e 0 Conselho

Nacional de Geografia nao dispunha de recursos para auxiliar a

iniciativa estadual.

5) Em que oportunidade 0 Sr. recebeu 0 convite para ocupar

a pasta da Secretaria da Agricultura? Educa¥ao? POE?

R - Era Diretor do Departamento Estadual de Geografia e

Cartografia quando, na elei¥ao de 1950, 0 Partido Social Demo

cratico (PSD) perdeu a elei¥ao para a Uniao Democratica Nacio

nal (VDN). Subiu ao Governo 0 Sr. Irineu Bornhausen.

Conhecedor de administra¥ao, 0 novo Governador sabia que

mudan¥a repentina de toda a equipe que se encontrava nos postos

do seg.undo escalao parE! baixo criaria grave perturba¥ao no ser

vi¥o pUblico. Dessa forma conservoti os diretores e chefes de

secyao que encontrara. Entre eles estava 0 diretor do Departa

mento Estadual de Geografia e Carte,grafia, filiado ao PSD.

o Governador Irineu Bornhausen tinha del3ejo de fazer urn

plano de obras para 0 Estado. Conhecedor profundo da realidade

catarinense, tinha ideias precisas sobre as obras que deviam

ser realizadas e como conseguir recursos para financia-las.Pro

curava entao, entre as pessoas ao seu redor, quem compartilhas

se de suas ideias.

o Planejamento, ao tempo em que participava das Assem-

bleias Gerais do Conselho Nacional de Geografia como Diretor de

Terras e Coloniza¥ao, atraia os geografos do Conselho. 0 pro-

fessor Jorge Zarur, quando voltou dos Estados Unidos com sua

tese sobre 0 Nordeste, realizou diversas palestras sobre seu

trabalho, e mostrava a importar,cia que tal trabalho poderia

ter no planejamento da regiao nordestina. 0 papel do geografo

no planej amento regional passou a Sl~r tema de acaloradas dis-
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cussoes no CNG. Tambem fui atingido po:: essa moda, e dediquei

muito tempo ao estudo dos planejamentos qlli~ 5e realizavam nos

diferentes paIses.

o diretor do Departamento Estadual de Geografia e Carto

grafia despachava diretamente com 0 Governador. Quando compa

recia ao Palacio para despacho, 0 Governador Irineu Bornhausen

levantava a questao do planejaml~nto, deixando-me discorrer so

bre as formas dessa tecnica de administra~ao e sua aplica~ao

em Santa catarina. Convidou-me, entao, para formular esse pla

no, dentro-das ideias que discutIamos. Partindo do princIpioque

o responsavel pelo planejamento deveria ter 0 "status" de Se

cretario de Estado, para discutir, em situa~ao de igualdade, os

problemas com os demais Secretarios, convidou-me para Secreta-

rio da Agricultura. -

o Governador Irineu Bornhausen via, com nitidez, a neces

sidade de 0 Estado de Santa Catarina construir rodovias moder

nas, instalar usinas'hidreletricas e termeletricas, desenvolver

a agricultura e dar maior eficiencia a educa~ao e a saiide pii

blica. 0 Plano de Obras e Equipamentos, conhecido pela sigla

POE, previa a constru~ao das rodovias Sao Francisco do SuI-Por

to Uniao, ItajaI-curitibanos e Laguna-Tubarao-Sao Joaquim. As

usinas hidreletricas ficariam em Chapecozinho, Estreito do Rio

Uruguai, Canoas, Cubatao e Garcia, e a termeletrica em Tubarao.

Na Agricultura, planejava-se construir 67 edifIcios de supervi

sao tecnica, que se chamaria "Casa de Colono", oficina mecanica,

Campo de Experimenta~aoAgrIcola, Instituto de QuImica AgrIco

la, e melhoramento das escolas praticas de agricultura de Ca

noinhas e de Lajes; na Educa~ao, constru~ao de 160 estabeleci

mentos'de ensino pre-primario, auxIlio para constru~oes de es

colas semelhantes nas redes de ensino municipal e particular,

e aquisi~ao de veIculos para a Fiscaliza~ao de Ensino; na

Saude; constru~ao de 48 Postos de Saiide e aquisi~ao de

velculos para 0 ServiQo de Saiide PUblica, construQao de Centro

de Forma~ao de Auxiliares de Saiide Piiblica e de dois Postos de

Fabrica~ao de vacinas anti-rabicas.

Deixando de lado a ideia de emprestima externa, foi resol

vida a cria~ao da taxa de 20% sobre 0 imposto de Vendas e Con-
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signa~oes para financiar 0 Plano.

Minha posi~ao no Governo, se inicialmente provocou rea¥oes

contrarias, foi depois normal, porque a classe polItica estava

habituada a ver em mim, apenas,urn homem dedicado ao trabalho,

sem qualquer preten¥ao polItica. Naturalmente todos sabiam que

era filiado ao PSD, mas isso nada representava porque nunca to

mara atitude polItica. Mais tarde ingressei na UDN, de que fui

Secretario Geral, porem nenhurn polItico temeu que the disputas

se espa~o eleitoral.

Minha passagem pela Secretaria da Edu~a¥ao foi acidental,

ocorrida em substitui~oes durante a ausencia do respectivo ti

tular.

6) E a sua participa~ao na Uniao Geografica Internacional?

R - A questao da Uniao Geografica Internacional apareceuem

uma das Assembleias Gerais do Conselho Nacional de Geografia 0Cs

anos cinqnenta~ Tratava-se de determinar a quem caberia a re

presenta~ao, no Brasil, da Uniao Geografica Internacional, or

ganismo pertencente a UNESCO, responsavel pela realiza~ao dos

Congressos Internacionais de Geografia, e que realizaria, no

Rio de Janeiro, 0 XVIII Congresso. Diversos geografos do Conse

Iho Nacional de Geografia pretendiam que a esse orgao deveria

ser entregue tal representa~ao, mas outros, tanto do CNG como a

ele extranhos, apciando-se em regulamento da propria UGI, que

recomendava representa¥ao nao governamental, queriam que fosse

criada Comissao constituIda de geografos d~s diferentes regioes

brasileiras. Defendia esta ultima posi~ao 0 Professor VerIssimo

da Costa Pereira, urn dos grandes ,geografos brasileiros. A As

sembleia Geral do CNG competia dar a decisao. Manifestei-me,

desde 0 inIcio, favoravel ao ponto de vista do Professor VerIs

simo, que acabou prevalecendo. Foi eleita, entao, a Comissao

Nacional do Brasil da Uniao Geografica Internacional, elegen

do-se Presidente 0 Professor Aroldo Azevedo, Secretario Execu

tivo 0 Professor Hilgard O'Reilly Sternberg e urn geografo de

.cada regiao b~asileira. Tendo 0 Professor Aroldo Azevedo renun

ciado a presidencia; em 1956, pouco antes da realiza~a6 do Con

gresso I~ternacional'de Geografia, fui eleito para 0 cargo, ne

Ie permanecendo ate 1966. Foi nessa qualidade que partipei dos
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Congressos Internacionais de Geografia do Rio de Janeiro e

Stocolmo.

7) Atividade na Associa~ao dos Geografos Brasileiros

sembleia de que participou). Qual 0 significado da AGB na

ca? Elei~ao para a Presidencia e organiza~ao da Assembleia

Blumenau?

de

(As

epo

de

R - Participei de poucas Assembleias Gerais da AGB, em

virtude da"dificuldade de conciliar minhas obriga~oes profis

sionais com a realiza~ao desses eventos. Fui, apenas, a de Ri

beirao Preto, Po~os de Caldas, Rio de Janeiro (quando se rea

lizou c II Congresso Brasileiro de Geografos) e a de Blumenau.

A Associa~ao dos Geografos Brasileiros gozava de grande

prestIgio entre os estudiosos da Geografia em nosso Pals. Ini

cialmente foi abalada pelas rivalidades entre os nucleos de

Sao Paulo e do Rio de Janeiro, mas depois houve entendimento

entre os dois grupos e ambos trabalharam pelo engrandecimento

da Associa~ao.

Pertencendo ao quadro de socios do Rio de Janeiro, fui

eleito Presidente da AGB por ocasiac da realiza~ao do II Con

gresso Brasileiro de GeOgrafos, em 1965. Foi no perlodo de mi

nha presidencia que se realizou a Assembleia em Blumenau. Sem

pre lamentei que as administra~oes que me sucederam nao tenham

publicado os Anais da Assembleia de Blumenau. Alem de valiosas

comunica~oes, 0 levantamento realizado na cid~de, principalmen

te nas industrias, continham valiosIssimas informa~oes sobre a

cidade.

8) Sobre a antiga Faculdade Catarinense de Filosofia, como

foi sua participa~ao como aluno e professor?

R - A Faculdade Catarinense de Filosofia foi fundada quan

do estava na Secretaria da Agricultura. Quando houve a reuniao

das pessoas interessadas na cria~ao da Faculdade, meu nome

constava da rela~ao dos futuros mestres. Declinei dessa honra,

declarando que quando fosse instalado 0 curso de Geografia e

Historia, eu seria candidato a freq~enta-lo como aluno. Meu de

sejo era lecionar na Faculdade, mas desejava faze-Io como di

plomado na ciencia que tanto me atraia. Nao me foi posslvel fa-
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zer parte da primeira turma de estudantes de Geografia e

toria. Quando me matriculei, veio a separa¥ao entre os

cursos, e entrei no de Geografia.

His

dois

Anos antes havia participado da Assembleia Geral do CNG em

que foi sugerida, ao Ministerio da Educa¥ao, a separa¥ao entre

os cursos de Geografia e de Historia. Seu defensor foi 0 Pro

fessor Jorge Zarur, que voltando dos Estados Unidos, onde tal

separa¥ao existe, propos e defendeu, ardorosamente, a autonomia

do Curso de Geografia. Seu argumento principal repousava na

necessida~ de preparar 0 geografo pa~a seu trabalho em plane

jamento regional. Os mestres franceses que nessa epoca se en

contravam no Brasil manifestaram-se contrarios a medida.

Alias ~s obriga¥oes de aluno do Curso de Geografia com 0

trabalho na Secretaria de Estado nao foi facil. Sempre admirei

e respeitei os grandes professores que encontrei na Faculdade,

como 0 Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que

veto substituir 0 Professor Joao Dias da Silveira, 0 Professor

Paulo Lago, Professor Francisco Takeda, Professor Armen Mamigo

nian e outros mats. Sou grato a todos pelas brilhantes aulas

que receb!, e nada e capaz de expressar a honestidade desses

prezados mestres e 0 rigor que mantinham em classe, do que 0

fato de jamais me dispensarem de qualquer dos deveres inerentes

as aulas. Cobraram-me, rigorosamente, todas as tarefas. Na ver

dade, jamais teria pensado nisso, que para mim era natural, se

nao fosse agora 0 Professor Carlos Augusto lembrar-me daquela

epoca e ressaltar 0 que chama de minha "humildade de fazer re

gularmente 0 curso".

Havia grandes professores naquela ocasiao, como Carlos

Augusto de Figue!redo Monteiro (que veio substituir 0 Professor

Joao Dias da Silveira), Paulo Lago, Francisco Takeda, Armen

Mamigonian e outros mais. Estes tres ultimos continuaram na Fa

culdade, passando, depois, para a Universidade Federal, nela

dist!ngu!ndo-se ~or sua capacidade e dedica¥ao. 0 Professor

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro foi para Sao Paulo, onde

br!lha pelo seu talento. Sou grato a todos eles, considerando

os meus grandes amigos. Minha passagem de aluno para professor

foi quase automat!ca. Antes de de!xar a Secretaria do Plano de

Obras e Equipamentos, no Governo Heriberto H~lse, ja era Auxi-
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liar de Ensino, continuando depois de criada a Universidade Fe
deral.

9) E sobre 0 Instituto Historico e Geografico de Santa Ca

tarina, 0 que 0 Sr. poderia dizer-nos?

R - Sou socia do Instituto Historico e Geografico desde

1930. Fundado em 1896, 0 Instituto tern sido amparado pela 50

ciedade catarinense em toda sua existencia, ainda que conhecido

perlodos de vida latente. 1550 aconteceu na decada de sessenta,

voltando a funcionar quando 0 Professor Walter Fernando Piazza

novamente 0 reorganizou, em 1973. Havendo elei¥ao, fui eleito

Presidente, com 0 apoio do Professor Walter Piazza, que ocupou

a Vice-Presidencia. Atualrnente continuo seu Presidente.

o Instituto tern atividades social, administrativa e cien

tlfica. As atividades sociais sao as sessoes solenes, realiza

das em hornenagern a fatos e personalidades da nossa historia,

recep¥oes a novas socios, etc.; as atividades administrativas

cons tam de reunioes da Diretoria, para as quais sao convidados

todos os socios; as atividades cientlficas sao levadas a efeito

em sessoes especiais, para cornunica¥oes, conferencias, sirnpo

sios. Quando 0 socio desejar, pode tambern fazer cornunica¥oes

na sessao da Diretoria. As atividades que 0 Instituto desenvol

ve sao publicadas na Revista do Instituto Historico e Geografi

co de Santa Catarina, que nesta Terceira Fase de sua existencia

tern 0 sexto nGmero no prelo.

10) Por que 0 Departamento Estadual de Geografia e Carto

grafia. foi extinto no Governo Konder Reis?

R - Nao conhe¥o as razoes. Tambern na rnesrna ocasiao desa

pareceu 0 Departamento Estadual de EstatIstica. Qualquer que

tenha side a causa, no fundo ela e fruto do desaparecirnento do

entusiasrno que elevou 0 Instituto Brasileiro de Geografia e Es

tat!stica g brilhante Situa¥ao dos prirneiros anos de sua exis

tencia. A rnudan~a na filosofia do IBGE, atualrnente Funda~ac

Instituto~~ de Geografia e EstatIstica, teve reflexo na

falta de apoio aos orgaos estaduais de Geografia e Estatistica,

muitos dos quais fecharam, como em Santa Catarina.
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11) 0 que 0 Sr. poderia dizer sobre 0 antigo Boletim Geo

grafico de Santa Catarina (DEGC)? De quem foi a ideia? Quem eram

as colaboradores? Quantos numeros sairam?

R - 0 Boletim Geografico do Departamento Estadual de Geo

grafia e Cartografia foi modesta publica9ao iniciada corn grande

arnbi9ao pelos funcionarios do Departamento. Como Ditetor, acha

va que sem publica9ao nenhurn servi90 de natureza cientifica

sobrevive. E par isso lutei para realizar a ideia de publicar 0

Boletim. Como colaboradores, nac consegui reunir senao 0 Pro

fessor Wilmar Dias e Professor Carlos Bnchele JUnior, que, co

migo, sao os responsaveis pelos textos pUblicados. Nada, porem,

conseguiriamos se nao fosse a dedica9ao dos funcionarios do

Departamento. Posso dar 0 exemplo do mapa de distribui9ao da
popula9ao de Florianopolis, feito pelo Professor Wilmar Dias.

Era necessario fazer inqueritos na maior parte das casas da ci

dade, e nao havia recurso para pagar 0 trabalho. Os funciona

rios ofereceram-se para a tarefa, e de casa ern casa colheram os

elementos que 0 geogra£o necessitava para 0 seu mapa.

A falta de recursos financeiros obrigava a econornia nas

verbas. Todos cooperavam e assim conseguia meios para adquirir

material de impressao.

o recurso a Multilith para imprimir 0 Boletim e os dese

nhos feitos diretarnente na chapa mostravam a pobreza de recur

so, mas 0 esfor90 foi bern recebido, tanto ern Santa Catarina

como ern todo Pais.

A contribui9ao do Professor Wilmar Dias merece ser ressal

tada. Os estudos de Geografia Urbana erarn raros no Brasil, e

os que faziam obedeciarn a orienta9ao do mestre frances Pierre

Mornbeig. 0 trabalho do Professor Wilmar Dias afastava-se dessa

orienta9ao, seguindo a da Escola de Chicago, onde estudara. As

pesquisas foram feitas pelo proprio autor e por funcionarios do

Departamento. 0 trabalho do Professor Carlos Bnchele Junior,so

bre a Bacia do Itajai ainda que de carater descritivo, e exce

lente monografia sobre essa bacia hidrografica.

A minha contribui9ao no Boletim Geografico £oi de Geogra

fia ~urnana. Pretendi, sob 0 tItulo Paisagens Catarinenses, es-
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tudar a variedade de modos de vida ern Santa Catarina. Saindo do

Departamento, desapareceu eSSi publica9ao, que teve apenas cin

co niimeros.

Esta pergunta encerra a entrevista. Agrade90 aos professo

res do Departamento de Geociencias a distin9ao escolhendo-me

para iniciar as entrevistas que sua revista pUblicara ern seus

niimeros. Modesto professor aposentado, ou como diz ern sua lin

guagem positiva e crua 0 Instituto Nacional de Previdencia So

cial (INPS), aposentado por "velhice", tenho, pelos estudos

geograficos 0 mesmo entusiasmo que se apoderou de mim quando,

na decada de trinta, entrei ern contato corn essa ciencia no Con

selho Nacional de Geografia. Continuo a trabalhar, como demons

tro na colabora9ao da Revista do Instituto Historico e Geogra

fico de Santa Catarina e demonstrarei colaborando na Revista

que 0 Departamento de Geociencia lan9a. Meus trabalhos serao,

sernpre, a mensagem de urn amigo que se mantem ern comunhao corn os

ideais dos professores pelo desenvolvimento da Geografia.

Trabalhos publicados pelo Prof. Victor Antonio Peluso JUnior

o vale do Itajai d'Oeste - Anais do IX Congresso Brasi

leiro de Geografia - Vol. V - Rio de Janeiro - 1944.

A cria9ao da Capitania da Ilha de Santa Catarina - Re

vista do Instituto Historico e Geografico de Santa Catarina

Vol. XIII - 29 semestre - 1944.

Paisagens catarinenses - BoletimGeografico do DEGC - I

- n9 1 - 1947; II - n9 2 - 1947; III - n9 3 - 1948; IV - n9 4 

1948 - Florianopolis.

Duas vilas no Estado de Santa Catarina - Boletim de Sec

9ao Regional do Rio de Janeiro - Associa9ao dos Geografos Bra
sileiros - n9s 5 e 6 - Rio de Janeiro - 1948.

A estrada de rodagem de Florianopolis a peperi-Gua9u

Boletim Geografico do DEGC - n9 3 - Florianopolis - 1948.

A mudan9a da capital do Estado - Boletim Geografico do

DEGC - Florianopolis - n9 1 - 1947.
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A vila de Ituporanga - Bo1etim Geografico do DEGC - n9 J

n9 4 - F1orianopo1is - 1948.

Geografia e Fo1c1ore - Bo1etim Catarinense de Fo1c1ore

n9s 9 e 10 - F1orianopo1is - 1951.

o re1evo do Estado de Santa Catarina - Bo1etim Geografico

do DEGC - Serie n9 1 - Pub. 3 - F1orianopo1is - 1952.

Lages, a Rainha da Serra - Estudo de Geografia urbana

Anais do X Congresso Brasileiro de Geografia - Vol. III - Rio de

Janeiro - 1952.

Ponte Alta - Uma vila no P1ana1to de Lages - Anais do X

Congresso Brasi1eiro de Geografia - Vol. III - Rio de Janeiro 

1952.

Tradi~ao e plano urbano - Cidades portuguesas e a1emaes no

Estado de Santa Catarina ~ Comissao Catarinense de Fo1c1ore

F1orianopo1is - 1953.

Latiffrndios e minifundios no Estado de Santa Catarina

Univers~de Federal de Santa Catarina - F1orianopo1is - 1971.

A urbaniza~ao em Santa Catarina - Conferencia realizada

na ADESG - Delegacia de Santa Catarina - Florianopolis - 1973.

Problemas demograficos - Avalia~ao e prospectiva do feno

meno urbano em Santa Catarina - Conferencia realizada na ADESG

- Delegacia de Santa Catarina - Florianopo1is - 1974.

Evo1u~ao urbana de Santa Catarina no perlodo de 1940 a

1970 - Revista do Instituto Historico e Geografico de Santa Ca

tarina - 3~ Fase - nQ 1 - I semestre - 1979 - Florianopolis.

A co1oniza~ao a1ema na area fronteira a ilha de Santa Ca

tarina - Revista do Instituto Historico e Geografico de Santa

Catarina - 3~ Fase - n9 2 - II Semestre - Florianopolis - 1980.

A influencia do qrescimento da popula~ao no plano urbano

e na estrutura da cidade de Florianopolis - Revista do Institu

to Historico e Geografico de Santa Catarina - 3~ Fase - Floria

nopo1is - 1980.

A evolu~ao da cidade de Chapeco - Do povoado a centro re

gional - Revista do Instituto Historico e Geografico de Santa
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Catarina - 3~ Fase - n9 4 - 1982 - 1983.

A identidade catarinense - Revista do Institute Historico

e Geografico de Santa Catarina - 3~ Fase - n9 5 - 1984.
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