
ENTREVIS'l'A COIl. 0 PROFESSOR JaAo JOS£ B:IGARELLA*

~-Inicialmente gostariamos que falasse sobre a sua infancia:

cidade em que nasceu e passou a infancia, familia, ambiente

cultural etc ••• ; e como, na sua infancia, se manifestou 0

interesse pela Geografia?

_ Nasci em Curitiba no dia 23/09/1923, na Rua Barao do Rio

Branco, 444. Meus pais foram Ottilia Schaffer Bigarella(1901)

e Jose Joao Bigarella (1896) ambos igualmente curitibanos.

Por parte de mae descendo de imigrantes vindos da Boemia em

1872 (Schaffer e Michel) e por parte de pai sou descendente

de imigrantes vindos do suI do Tirol em 1872 (Sordo Carlin)

e da Italia (Bigarella) em 1888. Meus bisavos Paolo e Paola

Sordo Carlin aportaram em Tijucas (SC) dirigindo-se em se

gUida a Nova Trento e posteriormente a Curitiba. Os ~ffer

e Michel foram diretamente a Curitiba.

Passei a infancia numa casa ampla com quintal grande na

Rua Visconde de Guarapuava nas proximidades da antiga Esta

~ao Ferroviaria. Ao lado dos folguedos e dos deveres da es

cola era obrigado a ajudar na horta, no pomar e no trato das

*Participaram desta entrevista, os professores Armen Mamigonian,
Gerusa Maria Duarte e Luiz Fernando Scheibe.

GEOSUL, nQ 8- - Ano IV - 29 semestre de 1989.
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aves. Isto certamente influiu para que tivesse desenvolvido

urn senso de disciplina para com as tarefas.

Meus pais sempre estimularam meus estudos proporcionando

urn ambiente cultural adequado, nunca deixando de adquirir

os livros que solicitava, alem de acompanhar a evolu~ao dos

estudos e muitas vezes complementarem as explica~oes dos

professores.

aos

0 mo-

de

da

onde

in-

Nos passeios que freqHentemente faziamos em familia

arredores de Curitiba, aprendi a apreciar a paisagem e

do de vida da area rural, 0 que talvez tenha estimulado

certo modo meu interesse pela Geografia ainda no final

escola primaria e no come~o do ginasio.

Todos os anos, desde 1931, iamos a Praia de Matinhos,

desfrutavamos a natureza seja no mar ou nos passeios no

terior da planicie litoranea ou junto a Serra. A viagem para

Matinhos fazia-se em duas etapas. Primeiro de trem ate Para

nagua e depois em caminhao ou "diligencia" ate Matinhos onde

chegava-se entre 15 e 16 horas. Como menino adorava as ex

cursoes pelos arredores de Matinhos, penetrando na floresta

e escalando os morros do Escalvado e Caioba.

Thereza

que

ju

Em

mais

Ainda quando menino acompanhava minha avo Maria

S.C. Bigarella a festa do Rocio em Paranagua. Lembro sempre

da viagem com as imponentes paisagens da Serra do Mar

muito me influenciaram nas atividades excursionistas da

ventude e nas preocupa~oes ambientalistas posteriores.

Paranagua conheci 0 "bondinho de burro" que ja nao era

utilizado em Curitiba.

GEOSUL-Como se deu a escolha pelos cursos realizados na gradua~ao?

Como se deu a sua forma~ao cientifica e academica?

- Meus estudos primarios foram iniciados em 1930 no Colegio

Divina providencia e continuados em 1933 no Instituto Santa

Maria. 0 Ginasio de 1935 a 1939 foi cursado no mesmo Insti

tuto.

Na escola pr1mar1a e no ginasio cada vez mais fiquei atrai

do pelas ciencias gra~as a atua~ao educadora de alguns pro-
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fessores (IrmaoS Ivo e Lucio) que tiveram decisiva influe~

cia em minha carreira futura. As instalayoes dos laborato

rios de Fisica e Quimica e 0 Museu de Ciencias Naturais do

Instituto Santa Maria, ao lade da dedicayao dos mestres,

despertaram em mim 0 grande interesse pela ciencia e pes

quisa.

Sempre apreciei a leitura, lia muito. Gostava de livros

de aventuras, viagens e biografia de grandes cientistas.

Quando menino Ii todos os livros de Karl May que descreviam

aventuras em paisagens as mais distantes e diversas. Gosta

va das descriyoes geograficas, principalmente daquelas de

varias regioes do Brasil. Minha tendencia natural era de

abrayar desde 0 inlcio urna carreira naturalista ou geocien

tlfica. Gostava daquilo que hoje se chama de ecologia, isto

e, a relayao dos seres vivos e 0 meio ambiente. Na epoca e~

te assunto nao tinha maior importancia. Unicamente meu in

teresse no problema mantinha-se latente.

No final do ginasio, no Pre-Engenharia e no Instituto de

Qulmica do Parana participei de urn grupo de excursionistas

do qual faziam parte 0 escultor Jose Peon, 0 fotografo Ar

min Henckel e Sra., meu colega Ayrton L. Holzmann, 0 Prof.

Teixeira de Freitas, entre outros. Quase todos os domingos

lames a Serra do Mar, ao litoral ou eventualmente as gru

tas. 0 grupo era entusiasta ao culto a natureza, ao bela e

a paz que sentlamos junto ao ambiente natural.

As circunstancias levaram-me a decidir pelo estudo da

quimica, devido a maiores facilidades e oportunidades de

orientayao. Entretanto, logo percebi que apesar da boa von

tade de alguns mestres, 0 ambiente para desenvolvimento de

pesquisas era ainda muito precario e as possibilidades re

motas.

Em 1940 e 1941 cursei 0 Pre-Engenharia no Ginasio Para

naense. Ainda em 1941, simultaneamente com 0 Pre-Engenha

ria, ingressei na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras

do Parana para cursar Ciencias Quirnicas que conclui ern

1943.
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Em 1942 prestei vestibular para ingressar no curso de

Quimica Industrial do Instituto de QuImica do Parana, o~

concluI em 1945. Em 1949 concluI 0 curso de didatica na Fa

culdade de Filosofia, Ciencias e Letras do Parana e em 1953

complementei 0 curso de QuImica Industrial com varias dis

ciplinas para obter 0 grau de Engenheiro Quimico na Unive~

sidade Federal do Parana.

GEOSUL - Qual a sua forma~ao profissional basica? Em que epoca se

deu? e ~ a sua experiencia cientIfica logo apos a forma

tura?

- Nunca fui preparado academicamente para desempenhar ou

realizar qualquer trabalho sobre geografia ou geologia. 0

que consegui foi mais por intui~ao ou por prepara~ao sub

consciente que aos poucos veio aflorando no consciente. 0

autodidatismo na geologia e geomorfologia apesar das inume

ras desvantagens teve a vantagem de nao sofrer influencias

mais profundas de algumas escolas de pensamento. Possibili

tou, mais tarde, a realiza~ao de varios trabalhos, entre

eles a revisao de conceitos na geomorfologia brasileira sem

a influencia de escolas classicas (trabalhos em colabora~ao

com a Profa. Maria Regina Mousinho de Meis e 0 Prof. Jorge

Xavier da Silva).

Em agosto de 1944 iniciei um estagio na Divisao de Geolo

gia e Mineralogia do Instituto de Biologia e Pesquisas Tec

nologicas (IBPT) sob orienta~ao do Dr. Reinhard Maack. Fui

admitido neste Instituto como funcionario em 02/01/45, tra

balhando com 0 Dr. Maack durante cinco anos.

Em 1944 fui nomeado Assistente Voluntario do Museu Para

naense, tendo continuamente participado das excursoes bern

como da expedi~ao ao Rio Parana em fevereiro de 1948, na

epoca em que 0 oeste do Parana encontrava-se coberto de flo

resta.

Em 1946 estagiei na Faculdade de Filosofia, Ciencias e

Letras da Universidade de Sao Paulo, na Alameda Glete, onde

a influencia do Prof. Kenneth E. Caster da Universidade de
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Cincinatti (Ohio) foi muito importante no desenvolvimento

futuro de minha carreira como pesquisador. 0 Prof. Felix

Rawitscher, do Departamento de Botanica, me influenciou ba~

tante no que mais tarde seria minha preocupa~ao ecologica

com a natureza e 0 ambiente.

GEOSUL - Fez estagios no estrangeiro? Qual a contribui~ao destes pa

ra a sua forma~ao cientifica?

_ Obtive uma bolsa de pesquisas da John Simon Guggenheim

Menorial Foundation nos Estados Unidos per um ano, de 1951

a 1952, tendo tido entao oportunidade de atuar em varias

institui~oes: Universidade do Arizona, Universidade da Ca

lifornia (Scrips Oceanographic Institution), California

Technological Institute, Museum of Northern Arizona. Nesta

bolsa foi muito importante a orienta~ao recebida dos pro

fessores Edwin D. McKee, Francis P. Shepard e Douglas Inman.

o Dr. McKee muito contribuiu na minha forma~ao cientifica

principalmente na interpreta~ao de paleoambientes e no es

tudo das dunas, da paleografia, das paleocorrentes, bern co

mo nas abordagens estratigraficas.

No Scrips Institution of Oceanography tive oportunidade

de conhecer 0 programa do American Petroleum Institute que

me forneceu uma visao global das tecnicas sedimentologicas

que serviram de base para a organiza~ao do Laboratorio de

Sedimentologia do Instituto de Geologia da Universidade Fe

deral do Parana, permit indo 0 treinamento de alunos e esta

giarios. Muitos deles tornaram-se professores na UFPR e em

outras institui~oes.

GEOSL~ - Qual 0 papel que 0 Professor Maack desempenhou na sua for

ma~ao e no desenvolvimento do ensino e da pesquisa de geo

grafia no Parana?

- 0 Dr. Reinhard Maack desempenhou um papel importante no

desenvolvimento das geociencias no Brasil e principalmen

te no Parana, contribuindo com numerosos trabalhos de pes

qUisa e na atualiza~ao e edi~ao do Mapa Geologico do Parana
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(1953). As pUblica¥oes do Mapa Fitogeografico do Parana e

da Geografia Fisica do Parana foram tambem de relevante im

portancia. Maack foi urn trabalhador de pulso e urn grande

idealista.

GEOSUL - Sobre sua vida academica como professor da Universidade Fe

deral do Parana, quais os aspectos positivos e os negati

vos? E sua carreira universitaria na Universidade Federal

do Parana?

- Comecei a lecionar Mineralogia e Petrografia na Faculdade

de Filosofia, Ciencias e Letras do Parana anteriormente a
sua incorpora¥ao a Universidade Federal do Parana. Uma das

caracteristicas daquela epoca era a facilidade que se tinha

para realiza¥ao continua de trabalhos de campo com os alu

nos.

Logo em seguida ingressei na Escola de Quimica para pre

lecionar praticas de Quimica Organica ate outubro de 1951.

Em 1946 elaborei uma tese de doutoramento sobre a Brecha

Calcaria de Toquinhas, que apresentei a Faculdade de Filo

sofia, Ciencias e Letras do Parana. Ate 0 momenta nao fui

chamado a defende-la~ Posteriormente a mesma foi divulgada

nos Arquivos de Biologia e Tecnologia, Vol. II, perdendo

assim sua validade.

Em 1956 concorri a catedra de Mineralogia e Geologia Eco

nomica da Escola de Quimica do Parana com a tese "Contri

bui¥ao ao estudo dos calcarios do Parana". Aprovado, rece

bi simultaneamente os titulos de "catedratico em Mineralo

gia e Geologia Economica" e Doutor em Ciencias Fisicas e

Quimicas.

A experiencia academica como professor da Universidade F~

deral do Parana e anteriormente da Faculdade de Filosofia,

Ciencias e Letras do Parana, Escola de Quimica do Parana e

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Curitiba va

leu a pena no que se refere ao aprendizado e a avalia¥ao

da potencialidade dos alunos e seu possivel encaminhamento

na profissao seja na pratica ou no ensino e pesquisa.
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Sempre fui mais pesquisador do que professor. Como pro

fessor preocupava-me mais com a pratica, sem deixar de con

siderar a teoria. Achava que a teoria sem a pratica nao da

va certo. Meu principal interesse era 0 de estar com 0 alu

no no campo, em frente ao afloramento, no contexto da pai

sagem. Este procedimento foi gratificante, pois muitos de

meus alunos tornaram-se professores, pesquisadores, e pu

blicaram varios trabalhos, atingindo em suas carreiras car

gos relevantes. Ainda hoje fa~o questao da forma~ao pratica

objetiva, e nao aplico provas para avalia¥ao. Esta e re

presentada atraves de urn somatorio da atividade discente do

aluno durante 0 curso.

o conceito de Professo~ Universitario caiu muito nos ul

timos tempos, principalmente apos a reforma universitaria

da decada de 70. Antigamente 0 titulo de "Professor" era

algo muito importante, hoje nao 0 e mais: Tornar-se Cate

dratico ou Livre-Docente era 0 ideal de muita gente, porem

poucos os contemplados.

Apesar das criticas ao sistema anterior com os catedrati

cos na epoca da reforma universitaria, a extin~ao dos "ca

tedraticos" em nada melhorou 0 ensino e a pesquisa; pelo

contrario, fabricaram-se sem concurso muitos professores

titulares sem os meritos textados em exame serio e dificil.

o resultado foi muito pior, em outras palavras pior 0 sone

to do que a emenda ••. A maior decep¥ao foi ver ou assistir

a queda vertiginosa das atividades de pesquisa, considera

das na epoca da reforma como superfluas e descartaveis, co

mo se a pesquisa nao fosse a base da institui~ao universi

taria. Enfim: Universidade e 0 local onde se transmite ex

periencia. Universidade sem pesquisa e uma farsa e mera re

peti~ao decorada de compendios. 0 conceito do professor na

sociedade decaiu muito desde que a pesquisa foi colocada

na "berlinda":

~- Que outras atividades exerceu sistematicament~, alem do ma

gisterio? Junto a que entidades?
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- Antes de come~ar a prelecionar em faculdades pertencia ao

quadro de funcionarios do Instituto de Biologia e Pesquisa

Tecnologicas na Divisao de Geologia e Mineralogia, onde tr~

balhava no laboratorio de analises quimicas inorganicas e

no campo com os Profs. Joao Ludovico Weber e Reinhard Maack.

Posteriormente neste instituto fui nomeado engenheiro qui

mico, cargo que ocupei ate minha aposentadoria em 1970.

Ainda, como funcionario do IBPT a disposi~ao da Secreta

ria da Educa~ao, fui 0 primeiro diretor do Patrimonio Ar

tistico e Cultural do Parana, convidado pelo Prof. Fernan

do Azevedo, chefe do Departamento de Cultura daquela Secre

taria. Neste cargo iniciei 0 levantamento e cadastramento

dos sambaquis do litoral paranaense, alem de outras ativi

dades ligadas a pre-historia e a alguns monumentos histori

cos.

A partir de agosto de 1944 iniciei no lBPT as pesquisas

geologicas, incrementando-as nos 6 anos seguintes que ante

cederam minha ida aos Estados Unidos em outubro de 1951.

a meu primeiro trabalho de pesquisa foi realizado na re

giao litoranea do Parana (Contribui~ao ao estudo da plani

cie litoranea do Estado do Parana) e publicado no 19 volu

me dos Arquivos de Biologia e Tecnologia do IBPT. as traba

lhos de pesquisa continuaram na planicie costeira estenden

do-se a Santa Catarina.

Como resultado da expedi~ao do Museu Paranaense ao Rio

Parana em 1948, preparamos uma contribui~ao ao estudo dos

arenitos Caiua e Botucatu. Ainda nessa epoca realizamos va

rios trabalhos sobre a distribui~ao das rochas calcarias da

antiga "Serie A~ungui", alem de procedermos a localiza~ao

dos sambaquis na paisagem, cadastrando varias centenas de

les no Parana e Santa Catarina. Em 1949 publicamos urn estu

do sabre a planicie costeira da parte norte da Ilha de San

ta Catarina, tentando uma interpreta~ao paleogeografica da

area pesquisada.

Entre 1973 e 1976 fui membro do Programa Internacional de

Correla~ao Geologica (IGCP), implantado pela UNESCO e pela
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lUGS (Uniao Internacional de Ciencias Geologicas).

sentava a parte nao governamental do programa, tendo

cipado de suas reunioes em Paris, Londres, yiena e

(Nigeria) alem de percorrer varios paises da America

SuI para ampliar a atua~ao do programa (Venezuela,

bia, Equador, Peru, Bolivia, Chile e Argentina). Nos

ultimos anos de minha permanencia no IGCP fui eleito

vice-presidente.

Repre

parti

Ibadan

do

Colom

dcis

seu

~ - Recebeu convites para professor visitante no exterior? Para

que cursos? Em que perlodos?

- No inicio dos cursos da CAGE para gradua~ao em Geologia

colaborei com a Universidade Federal do Rio Grande do SuI,

realizando palestras e prele~oes, bern como auxiliando na

metodologia inicial do laboratorio de Sedimentologia, de

senvolvido em seguida pelo prof. Luiz Martins.

Com a cria~ao dos cursos de pos-gradua~ao em Geociencias,

participei e colaborei como "massa critica" nas Universida

des Federais de Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do

SuI, bern como na Universidade de Sao Paulo.

Em 1969, sob os auspicios do National Science Foundation,

realizei varias palestras e conferencias nas Universidades

de Newark, Cornell, Brigham, Southern, California e no Ins

tituto Renslaer.

Em 1972, sob os auspicios do Deutsches Akademisches

Austanssdienst, proferi uma serie de palestras e conferen

cias em Freiburg, Frankfurt, Tftbigen, Saarbruecken, Kiel,

Bonn e Goettingen.

A convite da Universidade Complutense de Madrid, realizei

palestra em novembro de 1989, num encontro sobre paisagens

graniticas, realizado no Real Jardim Botanico. Na ocasiao

participei de varias excursoes de campo nos arredores de

Madrid, bern como ao norte da Serra de Guadarama. Apos as

atividades universitarias visitei 0 suI da Espanha e 0 no

roeste de Marrocos, obtendo alguns subsidios para 0 estudo

das superficies aplainadas.
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Em fins de maio e come~o de junho de 1987, realizei tra

balhos de campo na regiao andina, entre Mendoza e S. Miguel

de Tucuman, interessado em niveis de erosao e depositos

correlativos. Em fevereiro e mar~o de 1990 retornei aos An

des para visitar a regiao compreendida entre Catamarca

Salta e 0 Oceano Pacifico, com enfase ao deserto da Atacama

e 0 altiplano.

~ - Nasvisitas que fez oficialmente a outras

qual a mais produtiva? Por que?

universidades,

- Dificil seria dizer qual a universidade mais produtiva.

Todas as que visitei sempre tinham algo a dar, nao importa

seu tamanho. Sempre houve algo a aprender. Entre elas algu

mas destacavam-se pelos recursos. No entanto na Universida

de 0 principal reside na experiencia do professor. Para

mim dois grandes professores foram responsaveis pela soli

difica~ao de minha carreira cientifica: Prof. Dr. Edwin D.

McKee (eminentemente pratico) e 0 Prof. Dr. Kenneth E. Cas

ter (academico - pratico). Devo salientar entretanto que

estas pessoas nao foram meus professores formais em clas

ses regulares. Foram apenas estagios, mas mesmo assim va

leram por muitos semestres de cursos. Tambem nao posso es

quecer a influencia que recebi dos Prof. Aroldo de Azevedo,

Felix Rawitscher eReinhard Maack, que chamaram minha aten

~ao para aspectos geograficos e ecologicos.

No Brasil, alem da Universidade Federal do Parana, as

Universidades de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia,Rio

de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do SuI facilitaram

nossos trabalhos de pesquisa em diferentes epocas de nossa

carreira.

A convite do Prof. Jose Nunes Cabral de Carvalho, diretor

do Museu Camara Cascudo, da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, realizei varias excursoes e visitas geolo

gicas ao Rio Grande do Norte, tendo proferido cursos alem

de organizar e montar 0 laboratorio de Sedimentologia do

referido museu.
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~- Quais as suas experiencias na Africa?

- Desde muito jovem tinha verdadeira paixao pela Africa, a:

sistindo todos os filmes sobre 0 continente africano, pril

cipalmente aqueles de Stanley e Livingstone. A possibilidi

de de visitar a Africa do SuI e a Namibia surgiu de urn COl

vite do Servi~o Geologico da Africa do SuI, atraves do SE

Diretor Dr. O. van Eeder. No final de agosto de 1969 in:

ciei meus trabalhos no continente africano conhecendo

varias seqaencias gondwanicas do Transvaal, provincia

Natal, Estado Livre de Orange, provincia do Cabo, alem

uma visita inesquecivel a Namibia. Gratificante foi a visj

ta a enorme reserva bio15gica do Kruger Park, que tern cor

tinuidadeem Mo~ambique. Neste parque e impressionante

grande riqueza e diversidade faunistica. Muito aprendi

Africa. Tive tambem oportunidade de realizar numerosas me

di~oes da atitude de estratos cruzados em depositos de pa

leodunas e em sedimentos fluvio-glaciais da glacia~a

gondwanica (Grupe Dwyca). 0 contacto com as seqHencias afx

canas do Gondwana e a medi~ao do sentido das paleocorren

tes me permitiram preparar 0 "addressing paper" relativo a

II Simp6sio Internacional do Gondwana realizado em 1970

Esta conferencia de abertura de uma reuniao tao important

foi talvez a maior honraria que recebi: 0 trabalho nao fo

apenas publicado no "proceedings" do Simp6sio, como tambe

no Geologisches Rundschau da Alemanha OCidental e, na ver

sao portuguesa, no Boletim Paranaense de Geociencias.

Os dados obtidos na primeira viagem a Africa foram impor

tantes para estabelecer compara~oes geologicas entre 0

continentes sulamericano e africano, trazendo novas con

ceitua~oes sobre a paleogeografia intercontinental no quo

diz respeito aos padroes da paleodrenagem fluvial e mari

nha, alem da determina~ao do sentido dos paleoventos mezo

zoicos.

Retornei a Africa em janeiro de 1970, agora no Saari

(Argelia), a convite dos Institutos Argelino e Frances d,

Petr61eo, para com mais 12 pesquisadores, entre eles Dresh

Bogdanov, Allen, Potter, Seilacher, Fairbridge, Rognon
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participar de uma expedi9ao a regiao central do Saara, no

Tassili D'Ager, e mais ao suI, proximo a fronteira corn 0

Niger. Esta foi talvez a mais fantastica das viagens, atra

ves de urn mundo arido e hostil, mas extremamente belo e

fascinante. Foram dias inesquecIveis: •••

~UL- Ministrou cursos ern outras Universidades brasileiras? Con

ferencias proferidas: onde?

- Sim, prelecionei ern diversas universidades, principalmen

te naquelas envolvidas corn cursos de pos-gradua~ao recem

criados (UFPe, UFBa, UFRJ, UFRGS e USP). Realizei pales

tras e conferencias ern muitas institui~oes brasileiras, eu

ropeias (Inglaterra, Alemanha, Belgica, Holanda, Portugal

e Espanha), africanas (Argelia, Africa do SuI, NamIbia),

americanas, asiaticas (India, Malasia) e suI americanas

(Argentina, BolIvia, Paraguai).

~ - Contatos academicos e cientIficos corn Santa Catarina?

- Meus contatos academicos e cientIficoscom a UFSC come-

~aram corn 0 convite que me foi inicialmente feito pelo

Prof. Dr. Osvaldo Cabral, e ern seguida pelo Prof. Helio

Romito de Almeida, para prelecionar cursos de extensao e

aperfei~oamento. As atividades na UFSC culminaram corn os

convites que me foram feitos pelos Profs. Armen Mamigonian

e Odair Gercino da Silva, para participar do Mestrado ern

Geografia, os quais foram reiterados pelo Prof. Luiz Fer

nando Scheibe.

~ - Associa~oes cientIficas a que pertence? Tarnbem a AGB?

- Fui mernbro titular da Sociedade Brasileira de Geologia,

da Associa~ao dos Geografos Brasileiros, da Geological So

ciety of America e da Sociedade Brasileira para 0 Progres

so da Ciencia. Sou mernbro titular da Academia Brasileira de

Ciencias e da Academia Latino Americana de Ciencias.
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~ - Quanto a AGB, poderia historiar particularmente a sua pal

ticipa~ao, e a da sec~ao do Parana?

- participei de algumas assembleias da Associa~ao dos Gee

grafos Brasileiros, que muito apreciei pelos trabalhos

campo. Cito aqueles de Cuiaba, com a presen~a do grande mE
tre Aroldo de Azevedo, e as de Po~os ~e Caldas, Ribeiri

preto, Penedo e Blumenau. 0 nacleo regional da AGB no Pari

na foi modesto, mas mesmo assim chegou a editar um bolE

tim, que posteriormente foi assimilado pela UFPr, tran!

formando-se no Boletim Paranaense de Geociencias.

~ - Recebeu disti~oes ao longo de sua carreira? Quais e qUi
o significado delas para a sua pessoa?

- Recebi a medalha de aura Jose Bonifacio de Andrade e Si:

va, da Sociedade Brasileira de Geologia, 0 premio da S<
ciedade Brasileira de Ceramica, e 0 premio de Ciencia

Tecnologia do Governo do Estado do Parana. Os premios ni

deixam de estimular os trabalhos, dando-nos mais confian<

naquilo que estamos realizando.

~ - Quanto aos trabalhos publicados: nUmero, aonde, em que rE

vistas?

- Publiquei a maior parte dos meus trabalhos em colabori

~ao com colegas, tanto no Brasil como no exterior (Estad<
Unidos, Canada, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Russia, Afl

ca do Sui). Foram ao todo cerca de 200. Os primeiros tri

balhos apareceram nos Arquivos de Biologia e Tecnologia
Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnologicas do Parani

outros nas series dos boletins da Universidade Federal

Parana e varias outras revistas e periodicos nacionais

estrangeiros. Publiquei igualmente alguns livros e fui p<
muitos anos editor das publica~oes da area de geologia

geografia da UFPr.

~ -Ao proferir palestras sobre Geologia do Brasil, em que a!

pectos centrava sua abordagem?
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- Meu interesse primordial nas palestras sobre Geologia do

Brasil diziam respeito aos aspectos cientIficos do problema

da evolu~ao dos conhecimentos, isto e, relativos ao seu pr~

gresso. Era para mim de grande interesse a interpreta~ao

dos ambientes de sedimenta~ao e as caracterIsticas paleo

ambientais (estratigrafia e sedimentologia). Muitos dos

trabalhos sobre estruturas primarias (dunas, por exemplo)

despertaram no exterior interesse das Companhias de Petro

leo, inclusive do American Petroleum Institute e daAmerican

Association of Petroleum Geologists, que me solicitaram

uma revisao do problema das dunas. Atraves destes trabalhos

fui tambem hospede dos Inst1tutosFrances e Arge11ano do

Petroleo. Alem da parte puramente cientIf1ca nao releguei

o interesse da ap11ca~ao dos conhecimentos geologicos a
prospec~ao de bens minerais.

~UL - Qual 0 seu interesse ao trabalhar com sambaquis?

- 0 interesse pelo estudo dos sambaquis foi ocasional e sur

giu ao tornar-me 0 primeiro diretor da Divisao do Patrimo

nio Historico, ArtIstico e Natural da Secretar1a de Educa

~ao e Cultura do Estado do Parana. Devo mencionar que tam

bern fui muito influenciado pela minha esposa, Iris, que na

epoca dedicava-se a etnografia e a arqueologia.

~ - Qual a sua liga~ao com IBPT? Qual 0 significado?

- Meu primeiro emprego foi no IBPT (era ainda estudante),o~

de permaneci ate minha aposentadoria. Foi uma verdadeira es

cola pratica de pesquisa, uma vez que a pesquisa foi ini

cialmente muito estimulada pelo chefe do Governo Manoel

Ribas e pelo seu enteado, Dr. Marcos Augusto Enrietti, di

retor do IBPT. Todos os sabados pela manha havia reuniao

cientIfica com referatas ou relatos de trabalhos.

~UL - Como nasceu a Comissao da Carta Geologica do Parana e como

foi 0 levantamento regional basico efetuado por essa Comis

sao?
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- A Comissao da Carta Geologica do Parana foi por nos pro

posta a CODEPAR, orgao de.desenvolvimento do Estado. Apro

vada, organizamos e coordenamos os levantamentos geologi

cos em escala 1:50.000, na epoca considerados imposslveis
de realizar. Ja dispGnhamos de experiencia anterior, ao le

vantarmos os mapas Geologicos da Bala de Guaratuba, Curiti

ba e arredores, Rio Branco do Sul e parte da Bala de Para

nagua. Com algurna dificuldade a Comissao da Carta Geologi
ca do Parana conseguiu mapear toda a area de distribui~ao

dos terrenos cristalinos do Primeiro Planalto, Serra do
Mar e regiao litoranea do Parana, tendo prestado apoio ines

timavel a prospecyao mineral. Varios anos apos 0 DNPM re
publicou as cartas da Comissao, modificando a escala para

1:100.000. Lamentavelmente os varios relatorios acompanhan
do os mapas nunca foram publicados pela UFPr, que se com
prometera a impriml-los.

~ -Qual a sua ideia a respeito deste tipo de mapeamento no
Brasil?

- 0 Brasil possui levantamentos geologicos em varias esca

las. Merecem especial destaque aqueles realizados pelo an

tigo projeto RADAMBRASIL em areas ate entao pouco conheci
das. Muito ha ainda de ser feito para atingirmos urn nivel
razoavel de conhecimentos da distribuiyao das diversas for
mayoes geologicas brasileiras e sua estratigrafia. Existe

ainda grande necessidade de urna revisao geologica da bacia
do Parana, hoje relativamente bem conhecida, po rem com mui
tos problemas a resolver.

~ -Fale sobre a sua participayao nas campanhas de defesa do
meio-ambiente no Parana.

- Com 0 trabalho de interpretayao de paleoambientes geolo
gicos, meu interesse foi dirigido ao Quaternario e ao ambi
ente atual. participe1 de inGmeras campanhas de defesa e
educayao ambiental, realizando palestras, publicando arti
gos em jornal e organizando dois pequenos museus de cien-

138



cias naturais, urn em Curitiba e outro em Matinhos. Presido

desde a funda~ao em 1974 a Associa~ao de Defesa e Educa~ao

Ambiental (ADEA), organizada inicialmente pela minha espo

sa, Iris, como Movimento de Educa~ao Ambiental (MEA). Mui

to foi conseguido a proposito da conscientiza~ao ecologica,

resta ainda maior participa~ao dos politicos e do governo

para que a comunidade como urn todo participe da defesa am

biental.
:EDSUL - Quais os resultados a Lcancados por estas campanhas? Conser

va~ao das micro-bacias do W do Parana?

- 0 programa das micro-bacias e uma realidade, entretanto

falta muito ainda para que todo 0 territorio tenha padroes

conservacionistas. 0 desenvolvimento brasileiro depende

fundamentalmente de uma tecnologia agrIcola e industrial

baseada em principios conservacionistas para 0 seu sucesso.

Finalmente, para melhor ilustrar os pontos de vista do en

trevistado quanto a questao ambiental, reproduzimos abaixo 0

discurso proferido como paraninfo dos formandos 89/2 do curso

de Biologia da UFSC.

DISCURSO DO PROFESSOR JoKo JOS~ BIGARELLA COMO

PARANINFO DO CURSO DE BIOLOGIA
paisagens alternam-se com paisagens. Muito diversas entre

si, constituem mUltiplos ecossistemas com caracteristicas pro

prias.
A paisagem como urn todo representa a interdependencia do

substrato rochoso, agua, ar, solo, flora e fauna. Sua interpre

tacao constitui urn dos objetivos da ecologia sensu str~cbo.

Lamentavelmente, 0 termo ecologia tern side descaracteri

zado, prestando-se mesmo a zombaria ou a modismos pOIItico-ad

ministrativos.
Ecologista para mUitos significa urn individuo exagerado,

sonhador, radical ou poeta, a quem nao se deve prestar atencao.

De certo modo a palavra perdeu sua conotacao cientIfica pro

priamente dita. Entretanto, isto nao quer dizer que devamos

abandona-la; pelo contrario, designa urn dos campos de pesqui

sa mais interessantes e promissores, com nova dimensao frente

a outras ciencias. Abre para 0 biologo novo campo de ativida

de que valoriza a profissao junto a empresas e orgaos governa

mentais nos projetos de planejamento regional ou na elaboracao
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esta

de relatorios de impacto ambiental dentro de uma conjuntura

inter e multidisciplinar.

A luta em defesa da 1ntegridade e conservacao do ambiente
e relativamente recente, embora no passado tambem houvessem

preocupacoes, aqui e ali.

Se regredirmos no tempo - no passado geologico - mais es
pecificamente na idade do Homem durante 0 Pleistoceno Superio~,

encontramos 0 Homem de Neandertal e 0 ero-Magnon (Homo Sapiens)

enfrentando grandes crises climaticas com draticas mudancas am

bientais. Assistiam 0 recuo das florestas, 0 avanco das gelei

ras e a desertificacao de extensas regioes.

o Homem de Neandertal sucumbiu, extinguiu-se.

Por que? Nao ha ainda uma resposta conclusiva.

Por outro lado, 0 Homo Sapiens sobreviveu!

pergunta-se: ate quando?

Ate certo ponto a sobrevivencia da especie humana
ameacada a curto prazo no porvir dos tempos geologicosl

No passado geologico as alteracoes globais independiam da

escassa populacao humana. Eram influenciadas pelas var1acoes
ciclicas da taxa de energia cosmica que a Terra recebia do es

paco, ocasionadas principalmente por mudancas da orb1ta ter
restre em torno do Sol, da obliqftidade da eclitica e da longi

tude do perielio.

Para ogeologo estas alteracoes estao registradas nos de

pOsitos ou nas formas da superficie do terreno.

Para os biologos (mais especificamente para os palentolo-.

gos) os vestigios preteritos da distribuicao da flora e fauna
sao encontrados nas jazidas fossillferas, que permitem inter

pretar as condicoes ambientais do passado: paleoclimas, pa

leossolos e recursos naturais de outrora.

Sempre no passado os ecossistemas estiveram sujeitos a im

pactos ambientais naturais ou de natureza b10logica, como aque

les resultantes da explosao demografica de uma ou outra espe

cie animal capaz de por em risco 0 equilibrio do sistema.
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Atualmente nos defrontamos com novo tipo de impacto ambi

ental, isto e, aquele originado pelo proprio Homem, que embora

aparentemente dotado de maior inteligencia entre os seres vi

vos, tern se mostrado incapaz de solucionar seus problemas, seja

agredindo de formas mUltiplas seus semelhantes, seja inviabili

zando 0 meio em que vive atraves da poluicao ou da exaustao de

seus recursos naturais.

Suas ac6es sao irresponsaveis ou mesmo irracionais, quer

individual ou coletivamente, nao contribuindo para assegurar 0

futuro das proximas gerac6es.

A sobrevivencia da hurnanidade e de muitas especies ani-

mais ou vegetais, diretamente afetadas pelo problema, consti

tui urn enorme desafio. Requer conhecimentos cientificos e tec

nologicos avancados, necessita da formacao de urna consciencia

coletiva fundamentada no saber ecologico, onde a biologia re

presenta urn dos esteios basicos.

o Homem depende dos recursos da natureza, oriundos da "Mae

Terra". Para isso necessita saber utiliza-los, conserva-los e

preserva-los. Necessita de parques naturais onde e ~ossivel a

manutencao de patrim6nio genetico.

A. "Mae Terra" constitui 0 sustentaculo da vida. ];; 0 re

positorio de riquezas, conforto e alimentos.

];; bela e amiga de nossos olhos, nao apenas na Ilha de San

ta Catarina, mas em muitos lugares alhures.

Vista do espaco cosmico a Terra e azul. De perto, no verde

da vegetacao a esperanca, a sobrevivencia. Na agua, no ar e no

solo, a qualidade da vida.

o Homem nao e 0 centro da natureza. Dela depende; deve

adequar-se ao usc racional e responsavel dos recursos naturais.

Esse tesouro para ser explorado exige cuidados criteriosos. A

utilizacao dos bens da Mae Terra implica em conservacao, bern

como em preservacao onde necessario. Exige responsabilidade e

consciencia afim de nao desequilibrar urn sistema muito fragil.

Enfim, e preciso conhecer. 0 biologo tern ai urn papel nobre e

importante a desempenhar.

Nossas areas de protecao ambiental, nossos parques e re

servas biologicas continuamente sao ameacados seja por grilei-
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implica

cientifico

ros, politicos e mesmo pelo poder publico, quando por exemplo

tentam descaracterizar urna das poucas reservas florestais que

possuimos no Brasil Meridional, 0 Parque Nacional do Iguacu,

mu~ de conservacao intocavel. Felizmente 0 Poder Judiciario

tern side sensivel a causa ecologica. 0 Parque encontra-se sub

judice, por enquanto a salvo do apetite politiqueiro mesquinho

ou quem sabe da ignorancia ecologica de muitos representantes

do povo.

Nossa legislacao e boa. 0 ambiente esta muito bern protegi-

do na Nova Constituicao. A voces que se graduam em Biologia,

urn apelo: Imbuam-se da necessidade de lutar pela causa eco16gi

ca em prol do desenvolvimento de maior consciencia a propos~

to do problema ambiental, para que todos possam usufruir de urn

ambiente saudavel e repleto de frutos perenes.

A administracao eco16gica dos bens da Mae Terra

responsabilidade, exige consciencia e conhecimento

e tecno16gico do seu manejo sustentado.

EXige a protecao das microbacias e a integracao das ativi

dades para que haja produtividade sem desequilibrio ambiental.

Os serios problemas s6cio-economicos da atualidade em ul

tima analise tern raizes profundas na degradacao ambiental, alem

de outras causas subordinadas. Deriva fundamentalmente da exaus

tao dos recursos naturais, principalmente da erosao e perda da

fertilidade dos solos. Este fato conduz ao exodo rural.

Regioes outrora ricas (verdadeiros celeirosl hoje sao po

bres, esvaziadas ou entao repletas de populacao faminta e mise

ravel. Por que?

o Homem, a sociedade e sua organizacao politico-administr~

tiva nao tinham e ainda nao possuem nocoes de ecologia, de seus

fundamentos bio16gicos basicos e do manejo e conservacao dos

recursos naturais da Mae Terra.

A ocupacao de urn territorio irnplica no conhecimento de seus

recursos e da capacidade limite de sua utilizacao responsavel

e racional. Cada territ6rio tern sua vocacao para que haja oti

rnizacao e sucesso do seu uso.

A Amazonia, por exernplo, representa urn territorio
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so, luxuriante, maravilhoso ••• Entretanto, isso nao quer dizer

que possa ser transformada num celeiro agro-pastoril. Alias,

a ciencia ja definiu as linhas gerais dos problemas amazonicos.

Sejamos cultos e responsaveis .••

Ate 0 momento, nenhurn programa de governo ou de candida

tos abordou apropriadamente a questao ecologica. Necessitamosde

nova filosofia ambiental realmente objetiva. Necessitamos de

urn planejamento cientifico e tecnologico do territorio para pro

dueao de riquezas sem degradaeao, portanto manejado com empre

go de praticas conservacionistas.

Grande parte do territorio brasileiro atualmente degrada

do necessita ser recuperado. Sao areas ideais para implanta

eao de programas de reforma rural fundamentadas em principios

conservacionistas, recuperando a economia local e melhorando as

condieoes sociais regionais.

Para concretizaeao de muitos ideais ecologicos e primor

dial 0 incentivo a educaeao ambiental em todos os niveis da

populaeao, inclusive nos altos escaloes da administraeao civil

e publica.

A comunidade organizada em associaeoes ecologicas neces-

sita apoio e assessoramento continuo por parte dos biologos

para que a luta em prol de urn ambiente sadio tenha sucesso.

Hoje a comunidade encontra-se mais integrada nas relaeoes

ambientais, tern maior capacidade de fiscalizaeao, bern como de

controlar ate certo ponto as aeDeS relativas ao meio ambiente.

Defender a natureza e urn ate de vida.

Ninguem hoje pode ser considerado ingenuo, romantico, so

nhador, so porque luta em prol da causa ecologica.

o ideal de voces pelas ciencias naturais, pela biologia,

surgiu urn dia, solidificou-se. Cabe aqui reconhecer 0 esforeo e

a tenacidade na superaeao dos momentos dificieis, que tornaram

a carreira por voces abraeada mais digna de respeito.

Cabe tambem reconhecer e louvar 0 apoio recebido dos fa

miliares, principalmente dos pais que muito fizeram e contri

buiram para formacao e 0 sucesso da graduaeao hoje alcaneada

com grande exito. A eles nossa especial gratidao.
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Nao devemos esquecer 0 desempenho dos mestres, alguns pe

la sua dedicacao especial numa ou noutra disciplina; bern como

aos colegas e amigos pelo apoio prestado nos momentos dificeis.

A todos nosso agradecimento e a voces todo sucesso no de

sempenho da nobre carreira que abracaram.

Finalmente agradeco sensibilizado 0 gentil convite da tur

rna, que muito me comove e honra, para paraninfar esta soleni

dade.

Pesquisador do CNPq junto ao Curso de Mestrado em Geografia da

UFSC / Fundador da ADEA - Associa~ao de Defesa e Educa~ao Am
biental, do Parana.
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