
ENTREVISTA

ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO MONTEIRO·

O. Fale sobre sua infancia: cidade, famIlia, ambiente cultural.

Nasci em Teresina - a primeira capital brasileira erguida

para tal fim. Pensa-se,erroneamente em Belo Horizonte quando

a capital mineira foi, em verdade a terceira, seguindo-se a
Teresina e Aracaju.

Em 1852, batizada em honra a Imperatriz D. Thereza Christi

na, levava-se ao eixo do rio Parnaiba, na chapada do Corisco,

a sede da provIncia, pois que a velha capital - Oeiras - re

presentava urn "ciclo" economico anterior e decadente, assenta

do nas grandes fazendas de gada principiadas pela Casa da Tor

re da Bahia e acrescida do desbravamento paulista de Domingos

Jorge Velho, 0 destruidor de Palmares .

Pelas vertentes maternas, dos troncos Gon9alves Dias e Area

Leao, venho de antigas famIlias l igadas ao criatorio, e ja so

frendo a decadencia daquela atividade. Na nova capital encon

traram-se os primeiros, vindos do Campo Maior, ao Norte, com

os segundos, de Valen9a ao SuI. Se minha avo paterna - Sergia

Mendes - f ilha do lendario JOdO Paulo de Area Leao, ainda frui-

·Perguntas formuladas pelos professores Armen Mamigonian, Leda Orselli, Maria
Dolores Buss, Neide Oliveira de almeida, Arlene M. M. Prates .
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ra de algumas fazendas - tanto do lade paterno quanto do seu

primeiro casamento com urn fazendeiro do Vale do Longa - minha

avo materna - Julia Gon~alves Dias - ja se casara pobre, filha

do honrado e empobrecido Cel. Ludgero Gon~alves Dias, aposen

tado de fun~ao publica. Coincidentemente as vertentes masculi

nas, se organizaram de familias mais modestas, que exatamente

per isso procuraram na vida militar 0 seu modo de ascen~ao.

Gerson Edson de Figueiredo - Major Fiscal do Corpo Militar de

Policia - como pomposamente registra urn cartao de visita - foi

assassinado aos trinta e dois anos, por razoes politicas, no

governo do Dr. Miguel Rosa, de quem era amigo e compadre. A

vida militar que 0 levou a circular pelo estado, inclusive co

mo delegado na Parnaiba, fora apenas um "meio" para urn tempe

ramento sensivel, amante da poesia e da musica, urn tanto idea

lista chegando a ser urn dos fundadores do Centro Operario de

Teresina. 0 outro Major - Santidio da Silva Monteiro - igual

mente do Corpo Militar da Policia estadual, dera vazao na ca

serna a urn temperamento pratico e inventivo, amigo da mecani

ca, tecnico em eletricidade, construtor de estradas pelos Ser

toes. Os ultimos recursos das fazendas de D. Sergia deram en

sejo a grandes fantasias e propiciaram acs filhos varoes 0

progresso das maquinas para uma vida aventurosa, fazendo baru

lho pelas ruas de Teresina com suas posantes Motocicletas ale

mas. Meu pai - Raimundc:>, 0 "Mundico", C seu favorito, foi man

dado para a Alemanha com a finalidade de, em Hamburgo, estudar

na Escola de Mecanica de Siemens. Mais fogoso do que estudio

so, a fase europeia de meu pai foi gasta mais ern St. Pauli e

nos cabares da Berlim do inicio dos anos vinte, ate que meu

avo, cortando-lhe a mesada, trouxe-o de volta, via Rio de Ja

neiro, ao Piaui.

Em 1925, quando os "revoltosos" da Coluna Prestes estavam

as portas da cidade, cuja defesa estava entregue ao Major Ja

cob Garjozo meus pais casavam-se apressadamente, retirando 0

jUiz de paz ja do automovel em fuga da cidade. Naquele turnulto

casava-se a primogenita do Major Gerson, com 0 terceiro filho

do Major Santidio. Na emergencia da fuga da cidade para uma

fa zenda no Alto Longa de propriedade de uma irma do noivo e
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ante a iminencia de colocar sua filha em uma fazenda da famI

lia do namorado, D. Julia exigira 0 casamento, mesmo a despei

to da necessaria fuga da cidade em perigo de guerra.

Em 23 de maryo de 1927 nascia eu na rua da Gloria

Lisandro Nogueira) em Teresina na casa de minha avo

Enfrentei todas as vantagens e desvantagens de uma

tura de ambas as famIlias. Mimado e superprotegido,

essa que muito me marcaria.

(hoje Cel.

materna.

primo,:!eni

condiyao

Charles Lindemberg foi urn dos meus primeiros herois e, em

bora xara , 0 meu nome nao se deveu a ele. Foi, antes, 0 heroi

de urn dramalhao do fim do sEkulo intitulado "0 Casamento e a

Mortalha" . Guardo, fotograficamente, lembranyas de rninha i n-

fancia, desde as anos mais tenros. Minha adolescencia teve

par pano de fundo a ditadura Vargas e a Segunda Guerra Mun-

dial. Radio Nacional e BBC de Londres (cuvida magnificamente

no Nordeste) nosmantinham em contato com 0 mundo. A vida na

capital do mais pobre estado da Federayao era muito calma e

de certo mode marginal. Entre Sac LuiZ (a Atenas Brasileira) e

Fortaleza onde iam estudar os filhcs das famIlias mais abas

tadas (o s ricos mesmo iam para 0 Rio) a minha terra era uma

cidade pequena, que apenas ostentava 0 status de capital. Na

quela epoca, pelo menos, havia uma boa escola publica, 0 tra

dicional Liceu Piaui.ense - "equiparado ao D. Pedro II do Rio

de Janeir9" - e ja havia a Faculdade de Direito, com urn corpo

docente "da casa", oriundo da velha escola do Recife. Os me

dicos, em geral, tinham sua formayao na Bahia ou Rio de Janei

ro. Os transportes eram precarios e com os torpedeamentos ha

vidos na guerra, viajava-se para 0 SuI pelo Vale do Sao Fran

cisco. No trajeto, os estudantes de minha gerayac vieram a

descobrir Belo Horizonte que passaria a ser urn Shangri-la para

muitas familias piauenses.

Pelo tetro 4 de Setembro mambembavam, raramente, companhias

vindas do SuI. Havia, nos anos 40 algumas poucas companhias

teatrais q ue , de tanto aderir ao c ircuito Nordestino,acaba

ram por se "nordestinizar". £ urn trayo interessante que preci

sa ser "estudado". 0 Diario Oficial do Estado tambem era "no-
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ticioso" e era, nos anos trinta e quarenta, 0 maior velculo de

informayao escrita, controlado pelo DIP da ditadura. Mas a

vida cultural estava centrada na escola. Desde as inocentes

"representayoes" de escola primaria, mas principalmente veicu

ladas pelo Liceu e pela Escola Normal. Alias 0 Colegio das

Freiras (tambem Normal) era urn centro de ensino e divulgayao

musical, acanhado, naturalmente, mas preenchendouma importante

funyao.

Minha mae e tias eram professoras e, naquele entao, lembro

me que embora com muita dificuldade no oryamento, assinavam

revistas pedagogicas, em geral de Sao Paulo. Era uma modesta

mas bern intencionada maneira de atualizar os seus conhecimen
tos. Ja bastante maltratada, naqueles tempos, a classe fazia
questao de enfrentar 0 lade "sacerdocio" do ensino piiblico.Ha

via na cidade grandes professoras primarias que se desdobravam

tanto nas aulas da escola pUblica quanto na preparayao (parti
cular) para os exames de admissao ao Liceu e ginasios particu
lares.

Curtia-se literatura especialmente os romancistas do Nor

deste ao mesmo tempo que 0 SuI de £rico VerIssimo nos fascina
va como urn mundo exotico dentro do proprio Brasil. A literatu

ra estrangeira, fora os classicos, vinha areboque do cinema,

notadamente a americana. Alias Hollywood mar cava nossa vida

embora a gente nao se desse conta. Hoje, quando lemes 0 argen
tino PUig percebemos 0 quanto isso nos marcou, a todos,na Ame
rica Latina.

1. Como na sua infancia se manifestou 0 interesse pela Geografia?

Por urn princIpio fascinante, na escola primaria - a Es

cola Modelo Arthur Pedreira - onde minha professora Adelaide
Fontenelle nos introduzia "ao mundo" com grande propriedade.

Sem nenhurn onus para seus alunos, ela nos recebia tardes in
teiras em sua casa (em detrimento de suas aulas particulares

de matematica para ginasianos) para realizarmos tarefas de ma
peamento que seriam imposslveis de realizar em classe.
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o que

colo

(poste-

Acrescente-se a isto a nOyao imbutida no nordestino (in

consciente coletivo) de que, em grande parte, a possibilidade

de "ser alguem" ou "vencer na vida" fatalmente viria exigir

o nosso "exIlio". Coincidencia ou nao, a maioria dos meus

professores de Geografia e Historia no secundario foram muito

bons e sempre gostei muito destas materias. E sempre procurei

ler muito mais do que seria necessario para dar umasimples

conta do recado. 0 Professor Anisio Brito, amigo do meu pai,

Secretario da Educayao por muitos anos, dava-me livros de

Historia e franqueava-me sua biblioteca. A aprendizagem das

ciencias, era mais difIcil e ardua, sem laboratorios ou bi

bliotecas satisfatorias.

Talvez ainda urn pouco de "vagabundagem", devaneio ou dese

jo de evasao que sempre me induziu a uma grande curiosidade

pelo desconhecido e 0 desejo de conhecer 0 mundo.

Como todo garoto de minha gerayao estudava-se nos livros

de Aroldo de Azevedo. Mas a minha curiosidade levava-me a ler

"os outros" - Veiga Cabral, Afonso Varzea ••• ate descobrir

Delgado de Carvalho, nao muito popular, mas que me fascinou.

Alem de ser 0 primeiro personagem em quem vi acrescentar-se 0

designativo de "geografo". Embora, no momento aquilo nac me

tivesse side urn "apelo" ou chamamento decisivo. Nem me ocor

reria que eu viria a ser seu aluno na Universidade do Bra

sil, embora em Historia Contemporanea.

2. Como se deu sua escolha pelo Curso de Geografia?

Em abril de 1945 vim para 0 Rio de Janeiro curnprir 0 meu

destino de tentar, pelo menos, user alguem". Neste ana e no

seguinte tive que trabalhar para me manter e nao pude preten

der ingressar na Universidade. Aos 18 anos, vi 0 mar e 0 uni

verso urbano, desconhecidos para mim e ultrapassando 0 que

deles imaginara.

No final de 1946, um tanto desorientado sem saber

estudar e aterrorizado por nao poder faze-lo,c "acaso"

cou em caminho a Professora LETICIA QUEIROZ SANTOS
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riormente FARIA pelo casamento), aluna do famoso MYRA Y LOPEZ

ern visita ao Rio e formando, em cursos intensivos, os nossos

primeiros orientadores equcacionais. Eu nao sei que tipo de

"cobaia" devo ter sido para a professora LetIcia, que me apli

cou todcs os tipos de testes e questionarios pcssiveis, para

a feitura do seu trabalho de forma«;,ao academica, mas 0 "acon

selhamento" que ela me deu marcou decisivamente minha vida.

A entrada na Geografia foi outro "acaso". 0 direcionamento

era para a Historia, como veiculo a urn relacionamento com a

historia ou crltica da Atte, setor com 0 qual a psicologa en

contrara maior predispcsi«;,ac de minha parte. 0 que era verda

deiro naquele entao, quando eu me encontrava em estado de

exaltayao pe1a descoberta dos museus, concertcs,teatros, etc

no Rio.

Entrei para a Historia, associada a Geografia naquela epo

ca, e ao final do primeiro ano fui atraido para a Geografia.

Esta capta«;,ao teve como intermediario 0 professor Francis

Ruellan, ainda lecionando na Faculdade Nacional de Filosofia

da Universidade do Brasil, onde ingressei em 1947.

Em julho/agosto daquele ano, Ruellan chefiara uma das ~

pes de pesquisa enviadas ao Planalto Central para promover

estudos sobre a 10caliza«;,ao da futura capital do Brasil. As

sim, recem entrado na Universidade tive urn batismo de fogo

de dois meses de trabalho intensive de campo, trabalhando em

equipe de Geografos do IBGE complementada por estudantes, num

trabalho de cerca de 12 horas per dia, feitura de relatorios,

discussac, etc.

De volta ao Rio perdera 0 meu emprego do qual saira em fe

rias e ultrapassara de mais de ~m meso Estando 0 Conselho Na

cional de Geografia do IBGE mudando de insta1ayoes a sua Di

visao de Geografia (do Ediflcio do Hotel Serrador para 0 vizi

nho Edificio Astoria, na Cinelandia) e ampliando os seus qua

dros, outra oportunidade surgiu. Grayas a uma sugestao de Do

ra do Amarante Romariz, com quem havia trabalhado naquele es

tudo do Planalto Central, ao Dr. Fabio Macedo Soares Guima

raes, meu nome foi incluido na rela«;,ao dos "auxiliares de
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geografo" que, baseado naquele treinamento (em parte) e apro

veitando recem licenciandos em Geografia, passaram a aumentar

o quadro de geografos do IBGE.

A partir dai passei a ter 0 privilegio de trabalhar em

Geografia e poder fazer 0 meu curso com 0 benefIcio de hora

rio especial. Assim, em 1947 comecei a estudar e em 1948 pas

sei a trabalhar "Geografia".

3. Fale sobre os primeiros contactos com a ciencia

sua fOrmd~aO academica

geografica:

A partir de urn alentado trabalho de campo, antecipando 0

fazer face aos fatos antes de os estudar e analisar concei

tual e teoricamente no gabinete foi uma oportunidade funda

mental, seguindo-se a isto 0 privilegio de poder estudar e

trabalhar 0 meu objeto de estudo simultaneamente.

Assim, com esta fusao, os trabalhos escolares e os "pro

fissionais" passaram a coexistir. Alguns amigos admiram-se

que eu houvesse publicado artigos em 1951 quase ao mesmo tem

po de minha licenciatura (1950). ~ precise dizer que meu pri

meiro artigo, publicado na Revista Brasileira de Geografia,

do IBGE naquele ano, havia sido concluIdo em 1949 como tra

balho "profissional" da Se~ao Regional Centro-Oeste da Divi

sao de Geografia, quando eu era ainda aluno do terceiro ano.

o "Notas para 0 Estudo do Clima do Centro Oeste Brasilei

ro" resultou da tarefa que me foi designada pelo Geografo

Chefe daquela Divisac Regional - Jose verIssimc da Costa Pe

reira - como complemento aos estudos de campo realizado por

equipe de geografos por ele dirigida aquela regiao, tendo co

mo assessor tecnico 0 Geografo Americano CLARENCE JONES.

Em vez de lamentar, rendo gra¥as ao fate de ter feito 0

antigo curso de Geografia e Historia, no qual estava contida

tambem a mesma dose de Antropologia destinada ao Curso de Ci

encias Sociais. A provavel restri~ac do espa~o ocupado pela

Geografia foi ccmpensada por uma melhor articula~ao com a ba-
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se humanistica, 0 que fOi, pelo menos para mim, uma

vantagern.

grande

Alem de Francis Ruellan com 0 qual tive maior contato urn

dos professores de maior peso na minha formayao fou Hilgard

O'Reilly Sternberg pela sua habilidade em integrar 0 natural

e 0 social tonumdo a analise geografica urn fate palpitante.

4. Sobre sua formayao profissional no C.N.G.: pessoas, experien

cias, influencia?

A oportunidade de experiencia que me foi proporcionada pe

10 C.N.G. foi decisiva na minha formayao. Sobretudo, como Ja

apontei atras, pela possibilidade de me propiciar uma aplica

yao pratica durante minha formayao universitaria, alem de ter

viabilizado a propria realizayao dos meus estudos. Senao im

possivel, teria sido muito mais dificil e penoso, 0 ter cur

sado a universidade em outro tipo de emprego.

Naquele tempo (final dos quarenta inicio dos anos cinqden

tal de institucionalizayao da pesquisa geografica no IBGE e

de aliciamento profissicnal na Asscciayao dos Geografos Bra

sileiros, havia urn gr~nde entusiasmo pela ciencia geografica

e ern torno dela aglutinara-se muitas personalidades notaveis.

Pela minha idade e estagio de formavao profissional dentre os

colegas geografos formaram-se grandes amigos que vern atraves

sando 0 tempo. Dora Romariz tern sido, desde entao, a constan

te amizade.

Tive 0 privilegio de iniciar 0 meu trabalho profissional

sob a chefia de LYSIA BERNARDES. Desde aqueles inicios e

atraves dos tempos tenho mantido uma admirayao sincera pela

sua inteligencia, brilhantismo, eficiencia; que a fizeram a

geografa respeitada que e. Dela tenho merecido uma atenyac e

urn carinho que sempre me lisongiaram. Dela emana para mim a

ideia que me fiz de urn geografo profissionalmente atuante e

eficiente.

Um apoio fundamental, estimulo e incentivos quase pater

nais mereci de Jose Verissimo da Costa Pereira. No CNG ou em
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sua casa, na amizade de sua famIlia, recebi em conversas in

formais verdadeiras aulas e das mais eficientes para minha

forma~ao geografica. Alem da franquia de uma das bibliotecas

geograficas mais ricas em obras fundamentais as quais me eram

comentadas e sugeridas para analise. Interrompida pela sua

morte (aos 50 anos de idade) a pratica daquela amizade ilumi

nadora foi de urn valor inestimavel. Dele me ficou a certeza

do valor do estudo e da erudi~ao.

Embora de dura9ao curtissima, apenas na qualidade de sim

ples acompanhante do colega Walter Alberto Egler numa excur

sao a zona colonial antiga do Esplrito Santo foi muito impor

tante para mim 0 contato com LEO WAIBEL. Temido por muitos

pelo seu proverbial mau humor, 0 grande mestre alemao, em sua

penultima viagem ao Brasil, alem de me haver pessoalmente es

colhido para acompanhar aquela excursao (1949), um ainda es

tudante, foi especialmente gentil dedicando-me muitas valio

sas explica~oes e comentarios durante aquela inesqueclvel via

gem. Completando a ideia sobre geografia francesa atraves do

meu longo contacto com Ruellan, esta brevIssima experiencia

com Waibel valeu muito para me revelar muitas das virtudes

da geografia alema que, a partir daI, procurei penetrar.

5. Fale de sua experiencia na condi9ao de bolsista na Fran~a: es

tagios, cursos, escursoes, viagens.

No ano seguinte a minha formatura - 1950 (licenciatura),

obtive uma bolsa de estudos para a Fran~a. Tratava-se, naque

la epoca, de uma rotina no CNG. No pcs-guerra imediato os

servi~os culturais da Fran9a se empenharam muito em rece

ber bolsistas do terceiro mundo, como uma compensa9ao ou re

tomada de influencia interrompidaooma guerra. 0 adido cultu

ral no Rio de Janeiro, era uma cientista, da area de astro

nomia, ~me Gabrielle Mineur que teve um desempenho muito

proveitoso no campo cientifico, sobretudo porque sernpre se

havia feito enfase ern rela~ao as artes.
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A cada ano iam cerca de do is bolsistas no CNG para a Fran

9a. Em novembro de 1951 eu era 0 unico do CNG, fazendo par

com outro geografo de Sao Paule, a Professora Wanda Silveira
(Navarra).

Minhas pretenyoes foram bem realistas. Tomei aquela opor

tunidade menos como urna pos-graduayao para a busca de urn ti

tulo e mais como urna complementayao da formayao aqui recebi

da. A junyao com a Historia limitava 0 curriculo em relayao

ao lade "natural" da Geoqrafia. Nao havia "Geologia" e tao

pouco Cartografia. Isto qerou urn certo mal estar com 0 meu

orientador Ruellan, mentor da bolsa, que pretendia que eu me

consagrasse apos alguns 'estagios a uma concentr acjio numa pes

quisa de campo com vistas a urn - Diplome na Ecole Practique
des Hautes£tudes de Paris (EPHE).

Passei 0 primeiro ano no Instituto de Geografia de Sor-

bonne, onde assisti cursos selecionados: Cholley, Pierre

George, Dresh. Trabalhava como estagiario no Laboratorio de

Geomorfologia dirigido por Ruellan na EPHE. No verao de 1952

fiz urn estagio no Laboratorio de Sedimentologia da Ecole Su

perieure d'Agriculture de l'Universite de Rennes, na Bretanha

e urn trabalho de Campo no estuario da Rance, sob a orientayao

de LEOPOLD BERTHOr.s.

No segundo ano, em vez de aprofundar a pesquisa,de campo

na Bretanha preferi dedicar-me na Faculte de Sciences de

Sorbonne a obter urn "certificado" (de estudo superior) em

Geografia Fisica e Geologia Diniimica. Isto me possihilitou 0 aoesso a

ensinamentos em Geologia, Climatologia, Oceanografia e Mine

ralogia. Tive acesso a mostruarios de rochas, microscop~os,

aparelhos meteorologicos alem de estagiar na estayao oceano

grafica de La Rochelle (periodo de pascoa) e uma proveitosa

excursao a PROVEN~, dirigida pelo famoso geologo LECN LUTAUD
em seu Ultimo ana de ensino na Sorbonne. Prestei exames es

critos, praticos e orais e fiquei entre os poucos aprovados

de urn grande nUmero de candidatos.

Alem de complementar a minha formayao no que ela tinha ti

do de lacunar ou deficiente, tive ocasiao de "medir foryas"
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em pe de igualdade com candidatos franceses, malgrado estar

utilizando outra lIngua e outro sistema universitario. Nao me

arrependi. Serviu tambem para uma avalia~ao pessoal de minha

capacidade disputando urn certificado (urn dos 4 necessarios a
licenciatura) em igualdade de condiyoes com os propriosfran

ceses. Preferi isso a obter urn tItulo mediante uma avalia~ao

ou julgamento individual sobre 0 qual eu desconfiava de uma

certa dose de "indulgencia" como estrategia polftica para com

os estudantes dos "tristes tropiques" ou "ces fauvres pays de

la bas".

o perlodo de exames foi de forte concentra~ao nos estudos,

felizmente recompensado. No mais havia tambem que aproveitar

as outras oportunidades culturais disponlveis a sociedade

em Paris e pela Fran~a. rnfelizmente nao me foi possIvel via

jar muito pela Europa. Nos perIodos de ferias dirigia-me a

Londres, tendo viajado urn pouco pela Gra-Bretanha.

Eu teria que esperar quinze anos (1968) para regressar a

Fran~a. A partir daI, os tempos ja eram outros e as "econo

mias" do professor me permitiram sanar aquilo que fora a

frustra~ao do "bolsista".

6. E sobre sua vinda a Florianopolis: em que circunstancias se

deu?

De volta da Fran~a, no inIcio de 1953 iria encontrar 0 CNG

atravessando uma fase ma do ponto de vista da pesquisa. Na

quele perIodo de grande crise polItica que precedeu 0 Governo

Kubitschek, foi realmente urn periodo mutto estagnado para a

Geofi a do rBGE.

Em 1955 estava eu decidido a deixar 0 CNG. Ja estava fa

zendo entrevistas ate em companhias particulares. A Moore

MacCormack de Navegayao MarItima foi uma delas. Neste

exato momento minha colega e grande amiga Maria Concei

yao Vicente de Carvalho, voltando de uma reuniao de Geo

grafia em Porto Alegre, sugeriu que eu contactasse 0

Professor Joao Dias da Silveira que estava montando
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urn departamento de Geografia na recem fundada Faculdade Ca

tarinense de Filosofia. 0 governo de Sao Paulo (perlodo Lucas

Nogueira Garces) 0 puzera a disposi~ao para organizar aquele
Departamento em Santa Catarina. Com a entrada de Janio Qua

dros este estava a exigir a volta de todos os comissionados

a disposi~ao de outros orgaos. Com sua volta fazia-se neces

sario alguem que 0 substituisse na cadeira de Geografia FIsi

ca. Por volta de agosto, tomei urn aviao para Florianopolis e

nurna entrevista demorada e visita as instala~oes e apresenta

~ao ao Professor Henrique da Silva Fontes, ficou acertada a

minha contrata~ao. Era necessario que eu viesse ainda naque

le ana para, junto com Silveira, no final de sua estada,

pudesse tomar pe na situa~ao.

De volta ao Rio comuniquei a Nilo Bernardes, entao chefe
da Divisao de Geografia, a minha decisao de pedir exonera~ao

do CNG e 0 meu propOsito de trabalhar em Santa Catarina. Dis

se-me ele nao ser necessario, posto que, ern Santa Catarina
havia urn eficiente e produtivo Diretorio Estadual de Geogra

fia, vinculado ao Departamento Estadual de Geografia e Esta

tIstica. Sugeriu ele que, se eu pudesse ficar prestando ser

vi~o ao DEGC 0 IBGE me colocaria a disposi~ao daquele orgao
e com isto eu nao interromperia minha carreira ja de oito

anos no IBGE. A mesma situa~ao ocorrera com a colega Eugenia
Egler, para que ela acompanhasse 0 marido Walter Egler naque

la epoca dirigindo 0 Museu Goeldi, em Belem do Para. Ela tam
bern estava a disposi~ao do Diretorio Estadual do Para.

carlos Buchele Junior entao dire tor do DEGC aprovou entu

siasmado a ideia e propos-me, de inicio, que eu orientasse a

elabora~ao de uma nova edi~ao do Atlas Geografico de Santa
Catarina, do qual fora ja editada uma edi~ao preliminar.

passei a
tarde

minis-

Em outubro de 1955 mudei-me para Florianopolis e
trabalhar nas duas instituigoes. De manha no DEGC e a

e a noite na Faculdade de Filosofia, cujas aulas eram
tradas no periodo noturno.
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7. Como foi 0 inicio das atividades na antiga Faculdade Catari

nense de Filosofia?

Joao Dias da Silveira ja havia dado ao Departamento uma

estrutura operacional basica a qual cumpria dar continuidade.

E, nurn esfor~o de verdadeiro milagre da multiplica~ao dos

paes 0 Professor Fontes conseguia prover recursos para 0

andamento dos trabalhos.

Os alunos eram muito interessados e simpaticos; os colegas

de outros Departamentos eram solidarios e cooperativos, 0

que tornava 0 trabalho menos dificil. 0 grande problema ini

cial era 0 da contrata9aO dos professores necessarios. As ca

deiras de Geografia Fisica - principiada com Silveira e ago

ra comigo - e Geografia Humana com a Professora 1ngeborg Heer

- precisava juntar-se as outras. Tive 0 prazer de ir receben

do os colegas que chegavam, a pouco e pouco, de Sao Paulo

(em maioria) e do Rio. Francisco Takeda para Geologia foi 0

primeiro desta serie a qual se juntaria Paulo Lago, do Rio,

para a Geografia do Brasil. Maria Cecilia Fran~a sucedeu 1n

geborg Heer e foi sucedida per Armen Mamigonian em Geografia

Humana. Nesses interregnos eu me via atribuladado em substi

tui90es acurnuladas. Lembro-me que entre a saida de Cecilia

e chegada de Armen eu cuidava de tres disciplinas pOis alem

da minha, preenchia eventualmente a vaga daquelas de Geogra

fia Hurnana e Cartografia.

dispen

tra-

feliz

a valio-

Como docente universitario principiante tinha que

der urn grande esfor~o de estudo, prepara~ao de aulas e

balhos praticos, alem das necessarias excursoes que,

mente, conseguiamos realizar, contando para isso com

sa colabora9ao do DEGC.

Alem disso envolvi-me fatalmente com a correspondente car

ga administrativa. Alem de responsavel pela chefia do Depar

tamento de Geografia, era membro da con9re9a9ao e do Conse

lho Tecnico Administrativo da Faculdade. Deste modo meu ba

tismo na vida universitaria veio acompanhado de toda a car

ga: "catedra", chefia de Departamento, Congrega9ao, CTA, etc,

etc. Esta experiencia inicial foi fabulosamente proveitosa
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posta que me "vacinou" contra as futuras veleidades ou ilu

soes sobre 0 "poder", uma das obcessoes individuais que hoje

tanto sacrificam a vida universitaria. Passada a etapa aqui

realizada, vi-me fatalmente envolvido em dire¥oes mas sempre

fazendo urn grande esfor¥o para livrar-me delas. Nao tenho a

menor voca¥ao administrativa. Quando me envolvo nela, e com

grande dissabor. Docencia e pesquisa sao 0 que realmente me

importa, mas infelizmente elas tern que se vincular senpre noc5nus

burocratico.

Na Faculdade Catarinense de Filosofia toda a corveia admi

nistrativa foi extremamente facilitada face ao privilegio de

ter trabalhado sob a dire¥ao magistral do Professor Fontes.

Sem ele nao poderia eu ter conseguido realizar nada daquilo

que pudemos todos nos realizar naquela Faculdade.

A duplicidade do trabalho na Faculdade e no DEGC se de urn

lado representava sobrecarga e exigia maiores esfor¥os, foi

por outro bem compensa4a. Com 0 apoio da Dire¥ao - tanto do

DEGC como da Faculdade - conseguimos fazer um excelente en

trosamento de tal modo que os dois departamentos de geografia

eram como que uma extensao natural do outro. Para isso a rea

liza¥ao do Atlas Geografico de Santa Catarina foi urn excelen

te velculo, pois promovemos um intercambio entre professores

da Faculdade e tecnicos do DEGC, com grande proveito para

ambas as institui¥oes.

8. Quais as lembran~as positivas e negativas da epoca.

As positivas foram inumeras, de modo a neutralizar even

tuais negativas que nao deixaram marca. 0 ambiente de traha

lho na Faculdade de Filosofia era particularmente excelente,

merce da atua¥ao sabia .do Professor Fontes. Ele tudo fazia

inclusive uma atividade social confraternizante de churras

cos, bacalhoadas e festa juninas - para que a nascente Facul

dade se firmasse e, muito acertadamente intuia ele que 0 que

se constroi com "amor" vinga mais facilmente. Aquele ato de

criaqao de uma unidade fundamental ja era projetada para a
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funda~ao da Universidade, que, sem duvida foi obra daquele

grande homem. Dentre muitas positivas e boas lembran~as a me

lhor sensa~ao para mim, foi a honra em haver trabalhado com

o Professor Fontes e receber dele 0 melhor dos tratamentos e

urn apoio integral.

9. Quais as principais atividades desenvolvidas em Santa Catari

na, naquele periodo?

Na Faculdade de Filosofia, com a ajuda do conjunto de co

legas, foi haver concluido a instala~ao do Departamento de

Geografia, tao bern iniciado pelo Silveira, e haver formado

o contingente inicial de geografos e professores licenciados

em geografia, que viriam dar continuidade a obra na futura

Universidade Federal de Santa Catarina e fora dela.

No DEGC todo 0 nosso esfor~o configurou-se no Atlas Geo

grafico de Santa Catarina, cuja aceita~ao e repercussao foram

muito lisonjeiras. Bastaria lembrar que a esta iniciativa pio

neira, principiada por Carlos Buchele Junior, e .concretizada

por nos, num esfor90 de equipe, seguiu-se 0 interesse do IBGE

em promover a realiza9aO de Atlas Estaduais e, posteriorffiente

os regionais. Os outros que se seguiram, tiveram assistencia

e normas tra9adas pelo CNG para sua confec~ao. Mas a experi

encia pioneira, advinda de Santa Catarina, forneceu as bases

para aquela proposta.

~ necessario lembrar que 0 Atlas foi obra inteiramente ela

borada, inclusive impressa no DEGC. Sob os cuidados do Sr.

Antonio do Espirito Santo, operando milagres nurna ja antiga

maquina impressora Multilith, foram produzidos primorosos car

togramas a cores que nao fazem rna figura face as impressoes

sofisticadas de hoje contratadas ern grandes firmas especiali

zadas, pelos atlas estaduais.
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10. Ouando nos anos 50 veio a Faculdade de Filosofia, trouxe 0

que hav1a de mats moderno em Geomorfologia, Climatologia.

Agora nos anos 80, que modificaQoes fundamentais introduzi
ria nos seus cursos em situaQao semelhante?

Decorridos trinta anos nao ha situaQoes semelhantes. Seja

a instituiQao, a ciencia e 0 proprio professor estao muda

dos.

Assim como naquela epoca procurei oferecer 0 que havia

(e 0 que eu diria) de melhor. Esta seria uma "permanencia".

outro valor que permaneceu, pelo menos para mim, e ate mesmo

cresceu foi a necessidade de focalizar os fatos geograficos

sob perspectiva essencialmente din8mica. Os recursos tec
nicos hoje dispon!veis aperfeiQoaram-se e melhorara~ muito.
Baveria assim, ao lado de urn enriquecimento teorico, urn apr~

moramento tecnico fadado a melhores resultados.

Restaria saber se a receptividade e 0 interesse seriam
os mesmos ou, pelo manos, relativamente correspondentes. 0

proprio professor, se cresceu em experiencia, talvez nao te
nha 0 mesmo "folego" de trinta anos atras.

Mas a "hipotese" pode ser ilustrada pela propria situa
Qao real de hoje. Estou vindo aqui colaborar com 0 Departa
mento de Geociencias do Centro de Ciencias Humanas da UFSC,

ao nivel de POS-Grad~aQao no Mestrado em Geografia. Pela mi
nha idade e experiencia acumulada e 0 que ora se coloca. E
minha cOlaboraQao esta sendo prestada na disciplina "Anali
se da Qualidade Ambiental" urn rotulo para uma aplicaQao dos

conhecimentos geograficos - fisicos e humanos - a urn melhor
tratamento do ambiente. Se as intensoes do professor em ofe
recer 0 que puder de melhor, permanecem as mesmas as difi
culdades institucionais da antiga Faculdade Catarinense de
Filosofia para as da atual UFSC, parece que, infelizmente,

nao sao tao diferentes .••

114



11. Sua permanencia em Florianopolis foi marcada por urn grande

numero de amigos que fez na cidade, principalmente entre pro

fessores e alunos da FCF e funcionarios do DEGC. Pode citar

ocasioes particularmente gratas dessa convivencia?

No dia de minha despedida, em uma recep¥ao que me foi ofe

recido na Biblioteca do velho predio da Esteves Junior eu

declarei que havia vivido naqueles cinco anos, 0 melhor pe

riodo de minha vida. Depois de tantos anos, num balan¥o ab

solutamente sincero eu posso confirmar aquilo que na epoca

era uma impressao.

Alem do meu trabalho, procurei viver a vida na cidade

deliciosa que era a Florianopolis de entao. Nos limites do meu

temperamento nao muito extrovertido, fiz boas amizades, in

tegrei-me a vida da cidade (fui torcedor do Figueirense) e

as excursoes me revelaram 0 interior desse Estado que passou

a ter urn lugar especial na minha estima. Ao lado do Piaui,

meu Estado Natal.

Quando daqui sai, atendendo 0 convite de Silveira para

ir para Rio Claro, Sao Paulo, era para prosseguir minha

carreira, ficar mais proximo de Sao Paulo onde pretendia fa

zer meu doutoramento. 0 Professor Fontes insistiu em licen

ciar-me, em vez de nao renovar meu contrato. Mas algo em mim

fazia sentir antes uma "despedida". Para espanto dOs meus co

legas, eu deixava a Filosofia no momenta mesmo em que ela

devia ser integrada as outras Faculdades da Cidade, para 0

nascimento da Universidade Federal.

Mas eu sabia que aquela "vitoria" tao ardente desejada

pelo Professor Fontes representaria a sua saida pois aquele

heroi fundara a Filosofia apos sua compulsoria aposentadoria

da Faculdade de Direito. Tudo indicava que 0 Professor Os

waldo Rodrigues Cabral seria 0 novo Diretor. Mantive sempre

os melhores termos de relacionamento cern aquele ilustre professor

de cuja obra sou urn profundo admirador. Mas receava eu, en

trar, futuramente, em choque e quebrar a harmonia no

ambiente de trabalho, 0 que e tao precioso e havia sido ou

tra grande conquista do Professor Fontes. Preferi assim dei-
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xar e conservar para mim uma otima 1embran9a. Passei 18 anos

sem visitar F10rianopo1is, girando por Rio Claro (1960 - 64)

de volta ao IBGE no Rio de Janeiro (1965 - 66), Universidade
de Brasilia (1967) ate radicar-me na USP em 1968 ate encer

rar minha carreira como Professor Titular em mar90 de 1987.

A minha atua1 volta a Florianopolis, para aqui residir,

parece exprimir bern 0 amor que eu tenho a esta terra e aos

amigos que aqui deixei.

12. E no periodo atual, que passa entre nos, como se da este re

lacionamento com professores e alunos da Universidade.

Escalae propor90es sao muito diferentes. Da Filosofia
na Esteves Junior (e pra9a Lauro MUller) com poucos alunos e
professores, ao campus da UFSC replete de alunos e muitos

professores, ha que dar urn tempo de avalia9ao. Mas nos domi
nios do Departamento de Geociencias - apertadinho, sem es
pa90 para instalar mesmo os professores de tempo in
tegral, tudo e simpatico. Encontro aqui colegas daqueles
tempos como Takeda, Armen, Paulo Lago, ex-alunos ora pro

fessores como Neide, Arlene, Milton, em meio a muitos novos
aqui mesmo formados. (em maioria) alem de outros aqui radi
cados ha algum tempo.

Na pos-Gcadua9ao os alunos sao muito sirnpaticos e 0 rela
cionarnento entre e1es e os professcres continua aquilo que
era tao grato ao velho Fontes. Hi festinhas e confraterniza
90es freqUentes.

Na Sernana de Geografia, em maio (ernbora meio turnultuada
pelo elevado numero de participantes) di para ter urna ideia
e urn inicio de contacto com alunos de gradua9ao. Alguns co
legas novos me tern convidado a pequenos contatos informais
em suas classes, 0 que tern sido muito agradivel para mim.
t sempre necessario manter-se 0 contato e relacionamento com
os jovens.
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13. Os alunos que freqftentavam suas aulas na Faculdade Catari

nense de Filosofia e os de hoje que leem seus trabalhos atuais

gostariam de saber como se deu a evoluyao de suas preferen

cias entre os temas da ciencia geografica. Quais os marcos

fundamentais dessa evoluyao?

Gosto sempre de repetir que toda a minha carreira e
uma jornada de aprendiz de Geografo. Minha concepyao de

Geografia e essencialmente "unitarian como base ou subsIdio

a uma fundamentayao filosofica.

Se dediquei boa parte dessa travessia a uma atenyao es

pecial ao clima foi porque ela me pareceu necessaria, quando

comecei. Aqui mesmo ao me iniciar no ensino universitario

eu procedi a um grande esforyo de estudo de climatologia pa

ra que meus alunos fossem melhor servidos nesse setor do que

eu proprio fora na minha formayao. lias ao lade dos meus pri

meiros artigos sobre a tematica climatologica ha 0 Atlas Geo

grafico de Santa Catarina, uma preocupayao de Geografia in

tegral.

Ao me fixar posteriormente uma linha de pesquisa sobre

o clima do Brasil de Sudeste, a pesquisa nunca se ateve as

componentes, atmosfericas. Sempre tive em mente a dinamica

climatica como, meio d~ integrayao a dinamica geomorfologi

ca e antropica.

A partir da segunda metade dos anos setenta tenho me vol

tado para os problemas ambientais. Ai, mais do que nunca,

ha necessidade de uma visao interativa e global da ciencia

geografica.

Talvez eu nao tenho vocayao declarada para a "analise" se

tomamos isso por uma seq6encia linear e mecanica da investi

gayao. Fascina-me antes uma certa concepyao sincronica e

diacronica (nao me rotulem de "e~truturalista", por favor)

que advem da intuiyao de enfrentar 0 "caos" areolar do todo

antes da trilha linear perseguindo a parte.

A esta altura da vida minha obra "cometida" ja e exten

sa. Ha artigos pequenos e algumas obras de vulto. Nao creio

que elas possam refletir - algumas delas ern particular, al-
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gum marco na minha carreira. Nao creio que haja "marcos",

antes deve haver alguns "indicadores". Receio que eles nao

se encontrem entre as obras de maior vulto posto que sobre

elas recaia 0 peso ocasional do "tema". Talvez em alguns

trabalhos de menor proje~ao, mas acentuando 0 modo de trata

mento, a metodologia num enfoque mais global, eu possa exi

bir a minha concep~ao pessoal de Geografia.

Com vinte anos de intervalo entre os dois, ambos

de areas do Nordeste Brasileiro (seria 0 apelo das

ha dois trabalhos que, irnagino, possam refletir

que sou, como geografo.

tratando

"raizes"?)
aquilo

o primeiro deles e urn relatorio sobre PROBLEMAS GEOGRA

FICOS DO BAIXO S~ FRANCISCO, expondo material coligido per

uma equipe de geografos em trabalho de campo em Assembleia

Anual da AGB (PENEDO, 1962).0 segundo deles e um estudo so

bre DESERTIFICA~ NO NORDESTE aplicado a area limItrofe en

tre Ceara - Paraiba - pernambuco, produzido durante meu es

tagio na Universidade de Tsukuba no Japao em 1982/83, in

felizmente ainda inedito. Entendo perfeitamente que os cole

gas japoneses que 0 patrocinaram para 0 Latin American Stu

dies, por eles editado em Tsukuba, ainda hoje estejam atra

palhados com tal trabalho. Eles que sao profundamente tradi

cionais e seguem os modelos oficiais consagrados e vigentes,

devem ter grande dificuldade em assimilar urn trabalho nada

convencional que apresenta urna acurada analise cientifica

das cornponentes naturais nas ilustr~s,enquanto0 discurso

do texto visa a interpreta~ao social. E tome liber

dades que podell'. ser imputadas de "literarias" ou mesmo sim

bolistas. Mas eu tenho 0 meu exemplar, guardado com carinho.

Alguns amigos que 0 leram insistem para que eu 0 publique

aqui no Brasil mas corno ele foi produzido em ingles tenho

pregui~a de recria-lo na nossa lingua. Talvez valha mais a

pena continuar fazcr outras coisas.
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metodos14. Qual a posi¥ao atual da Geografia com rela¥ao aos

quantitativos?

Passado 0 turbilhao e assentada a poeira agora ja se pode

avaliar melhor aquele movimento, cheio de exageros e erros

mas ta~hem com aspectos positivos, que, no mInimo foi uma

boa sacudidela nos cultores de Geografia.

Nao era a obcessao do "calculo", agora facilitada pela

computa¥ao eletronica, mas as coloca90es teoricas que se fa

ziam. r~algrado a aparencia moderna e revolucionaria havia

muito de arcaico no que se prendia a aspectos lineares me

canicistas, carater cientIfico newtoniano, esse sim, em vias

de transforma¥ao. Como todo 0 movimento "revolucionario" ele

implicou num outro contrario, de cunho ideologico, 0 que fa

cilitou a entrada dos marxismos (coloco sempre no plural por

que 0 numero de derivados hoje e mais caracterIstico do que

o tronco original) na "teoria geografica".

Acho que, nesse turbilhao, urn movimento praticamente neu

tralizou 0 outro, e os problemas e insolu¥oes continuam

flagrantes, desde que 0 objeto ~e estudo, esta sob 0 im

pacta permanente e crescente da grande crise que afeta 0

mundo de hoje. Outros movimentos virao, a crise continuara

por born tempo ainda, e novos rureos serao procurados. Os geo

grafos tern que se preparar para enfrentar cada vez mais in

certezas e perplexidades. E isso quando nos aventavam com a

comodidade de encontrar "modelos" prontos para nos simpli

ficar a vida •.•

15. Dentro do enfoque da Geografia como analise ambiental como

devem ser encarados os estudos do ambiente fIsico e os da

Geografia Hu~ana?

o problema e 0 de romper esta fatal dualidade que nos

persegue eternamente: 0 fisico e 0 humano.

Acho, err. primeiro lugar, que 0 "ambLent.e " que hoje se

apresenta contaminado e poluido com a degrada¥ao da natureza

nao deve atrair a Geografia como oportunidade de trabalho ou
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de obter verbas ja que (pelo men05 para w.im) 0 estudo do lu

gar 5el1pre foi 0 legittm:> cbjetivo da Geografia. Assurnindo qual

quer postura em considerar 0 lugar como "organizayao" pela
sociedade, como "produc;:ao" pelas forc;:as malignas do capita
lismo ou beneficas do socialismo (que nao elimina a degrada
c;:ao arebiental), ou como "derivayao" antropogenica da nature

za, rnalignarnente oorduzida pelo animal hanem (nurna visao de ecologismo
ingenuo) para w.i~ 0 que estara em jogo sera sempre 0 lugar

(lugares do homem) e nao a problematica interna e especifica

da organizac;:ao social. Que as foreras socio-economicas e po

liticas sao decisivas na elaboraerao dos lugares ~ ponto ra
cifico. 0 que e altareente discutivel ~ que esta forera geneti
camente lmportante e mesmo deelslva, venha substltuir 0 obje
to dela resultante: 0 lugar, os lugares. (Evito proposital
w.ente usar "espayo", conceito muito convenientemente obscu

recido ern grandes correntes das Geografias de hoje).

Uma "analise aI!l.biental" para 1l'.im, emana de uma

geografica "unitaria", resultante da interaerao e
de todas suas esferas, notadamente a humana.

pesquisa

integraerao

do para
mais

Na moderna "geografia fisica", a adoerao crescente
dig1l'~ do "geossistema~ e urna tentativa de viabilizar
facilmente esta integraerao de muito proclamada e dificil
raramente alcanyada.

ou

16. Quais as ciencias auxiliares mais importantes dentro das

atuais tendencias de estudo da Geografia?

Parece perigoso tomar qualquer ciencia como auxiliar de
outra. Talvez esta seja uma otica ernanada de urn certo "cor
porativismo" que deveriamos evitar. Parece-me que em ciencia,
como nas artes, nao ha principais e auxiliares numa sa pers
pectiva epistemologica.

Quando urn geografo hoje, poe-se a estudar a mao de obra
feminina num deter~inado e especifico setor industrial, pare

ce-me muito dificil interpretar se a Geografia e 0 corpopdn
clpal mobilizando a sociologia como auxl1iar. Poderia tam-
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bern ser seguido urn racioclnio contrario. Sendo 0 social 0

mais importante, 0 geografico pode trazer algum subsldio a

compreensao de urn tema social.

Omesmo poderia ser dito de urn geografo que desce as mi

nucias da lamina mineralogica ou do micro sedimento para con

tribuir a uma interpreta~ao geo-cronologica.

Uma das coisas mais faladas e menos compreendidas hoje

ern dia e exatamente os diferentes mocos de disciplinaridade.

Em nome de "inter disciplinaridade" ha muita confusao. E a

confusao e mesmo 0 caos sao proprios das grandes crises.

A pergunta que me fazem, admitiria as mais diferentes

respostas segundo as diferentes concepyoes de Geografia ho

je vigentes. Poderia falar da minha impressao pessoal. Tra
ta-se de urn vies particular e uma opyao de trabalho. Para

mim, ja que e tao diflcil solucionar 0 "imbroglio" do natu

ral-social, a ponte epistecol5qica que me parece mais neces

saria a meus propositos pessoais, segundo a minha concep9ao

geografica seria aquela err. direyao a antropologia. Os vI

cios do historicismo e os descaminhos ideologicos da socio

logia parecem-me menos uteis do que os progressos revelados

nas concep~oes antropologicas. Fica mais facil entender 0

lugar-lugares do homem se entendermos mais corretamente 0

homem.

17. Numa rapida analise do processo de urbanizayao de Floriano

polis, desde 0 final da decada de 50, quais as constatayoes

mais evidentes sobre a problematica da qualidade ambiental?

o "processo" havldo nesses trinta anos nao e passlvel de

analise rapida. 0 que posso perceber e uma visao geral sobre

as diferen~as e estruturas.

o crescimento foi grande e, sob certos aspectos bastante

intrigante. Mesmo para urna conurbayao ilha-continente que

esta pouco aquem do meio milhao de habitantes, os problemas

ambientais ja se avolumam. E isso e que deve ser estudado:

em que medida 0 processo contribuiu para os defeitos ambi-
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entais de estrutura?

Corn os alunos de Pos-Graduayao, dentro dos nossos lirei

tes, estareos procurando dar urna contribuiyao ao problema.

Elegemos a area de expansao a leste do Maciyo do Morro da

Cruz, onde a Trindade e a area "core", para testar uma meto

dologia e tecnicas de analise. Aguardemos, prudentemente, os

resultados.

Os problemas mais emergentes estao nas paginas dos

nais:o do lixo,a deficiencia do abastecimento d'agua

ataque aos mananciais, 0 impacto do turismo, etc, etc.

mo reayao ha um movirnento extraordinario de movimentos

jovens em defesa da ecologia. 0 que e muito positivo e
mador.

jor

pelo

E co

de

ani-

18. Sua experiencia: da AGB, de Rio Claro, da U§P, da UGI

Cada uma dessas entidades representou sern duvida uma con

tribuiyao inestimavel a minha forrnayao, nao apenas profis

sional mas ate mesmo em experiencia de vida.

Nao fui dos mais presentes na AGB. Num bal~ dei-me con

ta que, ate 1977 a ultima asse~hleia a que compareci fUi a
ure quarto das outras. Fui portanto bissexto. Mas tive a sor

te de comparecer as mais memoraveis daquelas reunioes. Foi
uma importante escola paralela ern minha formayao academica.

Ouvi muito rr.ais do que falei, e isso me foi muito util. Con
vidado pelo meu amigo Manoel Correa de Andrade, cheguei a

chefiar uma equipe de pesquisa durante a Assernbleia de Pene
do (1962) sobre cujo resultado ja me referi nessa entrevis
tao Hoje, par sobejas e justificadas razoes presas a "gran
de crise" as reunioes da AGB tomararn outro rurno. Por tempe

ramento, nao me adapto mais a elas 0 que nao significa re

prOvayao de minha parte. Toryo de longe pelo seu sucesso e

influencia pasitiva nos novos geOgrafos.

Se Florianopolis foi 0 meu batismo em Rio Claro tive a
reinha crisma ou confirmayao geografica. Grayas as invejaveis

condiyoes de trabalho proporcionadas pela Direyao de Joao



Dias da Silveira, pude nao so desenvolver urn intense progra

rna de pesquisa, produ¥ao esta que serviu para definir urna

linha de pesquisa para 0 futuro. A maior satisfa¥ao que me

advem de Rio Claro e a certeza de ter atuado com eficiencia

pois ao deixar 0 Departamento de Geografia de la, mais espe

cificamente a cadeira (ou setor) de Geografia Fisica, os

meus assistentes deram plena conta do recado, de tal modoque

nao fiz nenhuma falta. Assim voce sente que criou algo. Se

ao sair, a coisa cai e porque voce nao oonstruiu nada, Rio Cla

ro e,hoje em dia, urn dos mais projetados centros de estudos

geograficos do Pais e eu sinto orgulho em ter dado a isso

minha contribui¥ao inicial.

Ruellan sempre dizia que a forrna¥ao de urn geografo exi

gia pelo menos, dez anos apos a licenciatura, se houvesse urn

trabalho serio inclukrlo muito trabalho de campo. Em Rio Cla

ro atingi os rneus dez anos e comecei a "ver" e sentir a re

vela¥ao da Geografia.

A USP foi, nos dezoito anos que a ela me dediquei, a par

te central de rninha carreira. La prestei todos os concursos

funcionais e cumpri todos os titulos necessarios a carreira

Universitaria. Nos primeiros cinco anos (1968/72) dediquei

me a Pos-gradua¥ao, de tal modo empenhado em orientar os ou

tros - colegas e alunos - que se registra urn hiato em minha

produ¥ao pessoal de artigos ou monografias.

o Departamento de Geografia da USP nunca me foi facil.

Tive sempre a sensa¥ao de ser urn corpo "adido" mas nao in

tegrado. ~las cumpri minha obriga\=ao com honestidade. Servi

a USP em vez de servir-me dela. MeS tambem pude ruir de toda

a liberdade para fazer 0 que quis embora, como sempre, com

recursos escassos. Ern menos de vinte anos consegui formar

treze mestres e 7 doutores, 0 que, imagino revela urn "retor

no social" de minha atua\=ao. Tambem da USP tive liberdade

de atuar oferecendo "se rvLcos a cornunidade", embora com rraior

enfase fora do Estado de Sao Paulo. Na Bahia, grayas a uma

assessoria a Secretaria de Planejamento, Ciencia e Tecnolo

gia, tive campo para experirnentar a aplicayao de algumas

ideias e roteiros metodologicos que foram fundamentais como
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municiador a minha atividade docente. Tambem a USP nunca

cerceou os meus planos de viagens de estudos,

tes para minha forma~ao, sem subsIdios mas

meus proventos mensais regulares.

tao importan

assegurando-me

Antes de entrar nos anos 80 ja estava cansado de desejoso

de deixar a USP mas perseverei e consegui chegar a etapa fi

nal da carreira. Em meados de 86 cheguei a Professor Titular

e deixei, por aposentadoria, em mar~o de 1987. Continuo ul

timando meus compromissos na Pos-Gradua~ao onde ainda tenho

4 orientandos.

Como se ve, fui bastante nornade, se incluir ainda os tres

semestres em que trabalhei no Departamento de Geociencias da

Universidade de BrasIlia, onde tive a oportunidadede ultimar

a pesquisa e redigir minha tese de doutorado defendida na

USP em outubro de 1967.

Nao sinto ter "pertencido~ a nenhurna dessas Universidades

no sentido de que fui parte integrante delas ou que elas "me

fi.zeram". 'l'alvez seja muita preten~ao mais regua e compasso

trouxe eu do PiauI e, como na can~ao de Gilberto Gil, 0 meu

caminho eu mesrno tenho tra~ado.

Minha experiencia na UGI (Uniao Geografica Internacional)

e urn nIvel de aproxima~ao internaciona1, iniciada no Con-

gresso de Moscou (1976) a partir de urn momento em que eu

pude custear minhas despesas nestas participa~oes pois que

jamais recorri a qua1quer ajuda ou auxI1io de institui~ao

brasi1eira. Em alguns casos me foi "oferecido" subsIdios de

institui~oes internacionais (Na~oes Unidas) ou governo dos

PaIses sediantes dessas reunioes. Ern Moscou fi1iei-me a

Comissao de Problemas Ambientais, sob a dire~ao do eminente

geografo sovietico I.P. GERASIMOV. Durante os oito anos de

dura¥ao desta comissao compareci a todas as reuni~oes anuais,

em diferentes paIses e continentes. Muitas vezes apresentei

traba1hos de minha experiencia, em outras ouvi e aprendi.

Mas sem cuvida foi de grande proveito para mim, sobre os es

tudos ambientais e sua ap1icabilidade ao p1anejamento. Tive

participa¥ao ~enor junto ao Grupo de Trabalho sobre C1imato-
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logia e Assentamentos Hureanos nos tropicos dirigida

colega japones, M. YOSHINO.

pelo

Pretendo comparecer ao proximo Congresso na Australia,

Ja que continuo vinculado a UGI atraves da Comissao "Moni

toria e Previsao Geogro3.fica" sob a presidencia do sovietico

1. EVTEV. Talvez 103. eu encerre minha atividade, nao tanto

por cansa90 mas porque esto3. ficando proibitivo viajar nesta

crise 'que atravessamos.

19. Como ve 0 futuro da Geografia e da Universidade?

Onde esto3. a bola de cristal? Quem nos dera saber: Per-

guntar pelo futuro da Geografia equivale a perguntar pelo

futuro da humanidade.

Estamos mergulhados numa grande crise. Nao urna qualquer

mas qualquer coisa de grandioso e espetacular, assim como 0

Seculo II da era Crista, segundo assinalaram M. Yorcenar(Me

morias de Adriano) e Umberto Eco (em seu discurso na feira

mundial do livro este ano na Alemanha).

Fayo for9a para acreditar nas previsoes otimistas como

aquela de Fritjof CAPRA que acena com a possibilidade de es

tarmos proximos de atingir urn importante "ponto de mutalj'ao".

Enquanto isso a crise do mundo sera urna crise na Geografia

que, antes significara a coexistencia de urna serie variada

e, por vezes antagonicas, de geografias.

o grande problema do momento, tenho a impressao, e do tra

tamento que dermos aos jovens. Jo3. que estamos mergulhados

em duvidas nao ha porque os massacrarmos com a rigidez dos

modelos impostos como certos e adestra-los para viverem e

verem 0 mundo sob as lentes dos nossos cculos. 0 importante

sera adverti-los do caos e fomentar seu potencial de criati

vidade para que a humanidade encontre as saidas para 0 futu

ro. Pela profundidade em que mergulhamos no negativo tudo

leva a crer que so poderemos estar prestes a nos a19ar em

direlj'ao ao positivo. E a juventude bern 0 merece.
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o que acabo de ventilar, como nao poderia deixar de ser

visa a Universidade. Neste mundo em crise e normal que a

Universidade atravesse profundas dificuldades. Nos paIses

ricos e de culturas tradicionalmente apoiadas nos mais an

tigos centros do saber 0 problema e aquelede adaptar as Uni
versidades as perspectivas do futuro.

o que e drarnatico e a nossa situayao. Nao estamos sequer

aparelhados para fazer face a realidade presente. Nao po

deria disfaryar 0 meu desapontamento, desgosto ou mesmo nau

sea de urn ambiente do qual eu me evadi dez anos antes que a

compulsoria a isso me obrigasse. Subscrevo tudo 0 que 0 nos

so filosofo Jose Arthur Giannotti apontou na "Universidade
em Ritmo de Barbarie". Nao chega a ser covardia a rninha saI
da. Ernbora minhas componentes rnasoquistas posam ser acen

tuadas nao chego a atingir a vocayao do martIrio. E 0 recen

te episodio da "lista dos improdutivos" pUblicada pela Fo

lha de Sao Paulo comprova isto. Para mim 0 pior defeito da

Universidade Brasileira i a sUbstituiyAO do merito academico
(que de nenhurn modo pode ser questionado ou avaliado fora

delal pela astucia polItica, 0 que da 0 sentido a poderosa
alianya baseada na solidariedade da mediocridade para cons

tituir 0 rolo compressor da quantidade numerica, reverter e

mistificaro sentido de democxacLa , e dominar a situayao. Do
jeito que as coisas vao, sera em vao que qualquer voz in

dividual discordante dessa "mafia" venha a se levantar. E 0

pior e que a alianya negra da mediocridade solidaria e coesa

tem 0 apoio politico de alguns dos mais altos valores indi
viduais, sobre os quais 0 merito e indiscutIvel e sobre cu
jos ombros repousa 0 que resta da Universidade.

Hoje, afastado, sou "free-lancer". Nao desejo qualquer

vinculo empregatIcio em qualquer Universidade brasileira.

Posso prestar colaborayao ocasional e de curta durayao
em alguns Departamentos de Ceografia ou outras instituiyoes

que me convideffi. Justamente para ter a oportunidade de diri

gir-me aos jovens, nao ccntaminados ainda, e alerta-los des

perigos que oscercam. Isso talvez possa durar uns poucos
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anos. A medida que avanc;:alllos em idade assenta-nos melhor

para aqueles que ainda se consideram ignorantes, como eu

o estudo mais acompanhado de reflexao do que uma ac;:ao duvi
dosa.

A meu ver, a Geografia e Universidade, emergirao de urn

mundo melhor quanto mais nos possamos refreiar nossos erros

e induzir a juventude a "criac;:ao" que se adquire nao com as
algemas de urn saber viciado mas com a necessaria liberdade.

Nessa crenc;:a repousa 0 meu otimismo possIvel.
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