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o fato de haver dado a pUblico em 1976 urn trabalho rotula

do TEORIA E CLIMA URBANO (MONTEIRO, 1976) certamente foi 0 moti

vo do convite que foi feito pelos organizadores do presente sim

posio. Mais de 10 anos se passaram e a situa~ao presente, se

nao anula ou reduz 0 interesse nas especula~Oes teoricas esta a

exigir urna enfase na pratica. Assim sendo, minhas palavras nes

te momento serao conduzidas pelo rotulo acima.

Ao iniciar 0 primeiro curso de Climatologia Urbana na Pos

Gradua~ao no Departamento de Geografia da USP em 1971 esperava

poder fomentar esta linha de pesquisa tao necessaria a compreen

sao do processo de urbaniza~ao, para 0 qual a grande enfase se

restringia ao socio econemico. Profundas e marcantes evidencias
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de que a qualidade ambiental das nossas cidades estava intima
mente ligada a compo~entes climaticos ja eram fato irrefutavel.

E sobretudo que a a~ao antropogenica na gera~ao dos inconvenien

tes e negativos climato-ambientais eram ja indisfar~aveis.

Nao apenas algumas especificidades da cidade brasileira es

tavam a requerer uma seria reflexao sobre as deriva90es clima
ticas produzidas pelo homem em nossa realidade socio-econOmica

espelhadas nas metrOpoles, mas a propria conceP9ao basica de

"clima urbano" que nos chegava dos centros produtores de conhe

cimento do exterior, nao me satisfaziam. Ta~ esfor90 de refle

xao critica sobre a tematica resultou no ja referido trabalho

que se constituiu em minha tese de livre-docencia na USP (1975).

Procurara ali, lan9ar urn projeto de pesquisa a desenvol-

ver tantopessoal quanta especialmente dirigida a participa9ao

de meus ori.entandos na pos-gradua9ao. Absolutamente consciente

das minhas limita90es pessoais e das co1etivas que 0 grupo de

jovens pesquisadores pos-graduandos e as condi~Oes de traba1hos

no Departamento de Geografia da USP poderiam oferecer, escolhi

atacar 0 estudo do c1ima urbano pe10 viez do impacto pluvial

concentrado e desorganiza9ao do espa90 metropo1itano em Sao Pau

lo. Distoresu1taram uma comunica9ao que apresentei no Congres
so Internaciona1 de Geografia de TOquio (19801 editado em Mos

cou (MONTEIRO, 1984) e uma disserta~ao de mestrado sobre a per

cep~ao e rea9ao do habitante do Cambuci ao cronico problema das

enchentes (PASCHOAL, 1981).

Embora fosse de todo 0 interesse e do primeiro grau de prio

ridade, atacar 0 estudo do campo termico da metropo1e a grandio

sidade do organismo urbano e as muitas difieu1dades operacionais
envo1vidas, deixei-o a outros centros ou institui90es me1hor ca

pacitados. Cheguei mesmo a sugerir, em visita ao INPE, ao p~o

nunciar uma pequena pa1estra - "0 C1ima Urbano na perspectiva

geografica dos estudos ambientais: re1a90es interdiscip1inares e

estrateg1as de a9ao para urn programa de pesquisas na Area Metro

po1i tana de Sao Paulo" - no dia 10 de dezembro de 1976, que a

importancia do tema e 0 potencial daque1a institui9ao estavam

a sugerir que aque1a pesquisa teria melhores perspectivas de

ali vir a ser conduzida;



cerca de dez~os se passaram, ate que aparecesse a contri- ~

bUi~ao de LOMBARDO (~986L dando 0 primeiro passe na identifica-

~ao daquele fenameno em nossa Metropole. Nesta mesma epoca, ao

realizar um balna~o geral no quehavia sido produzido entre nos

sabre Clima Urbano ateridendo a solicita~ao de Tim Oke e desti-

nada a conferencia tecnica de WMO realizada em novembro de 1984

na cidade do Mexico, constatei a escasses de nossa produ~ao. Es-

casses tanto mais lamentavel porquanto mais e mais se agravavam

os problemas de qualidade ambiental urbana neste Pals.

Hoje, ao encerrar parcialmente minha atua~ao na USP, tome!

auoum doscentros de meu interesse pessoal, realizar um esfor

~o no sentidode fOmentar, e estimular estudos de climas urba

nos neste Pals. Como geografo que sou, tal prega~ao dirige-se

obviamente aos geografos que, nao sendo os Unicos interessados

e de nenhummodo os exclusivamente credenciados, na tematica,tem

obriga~ao de acrescentar a sua contribui~ao neste esfor~o conju

gado em contribuir para a solu~ao dos problemas de qualidade ur

bana que nos afligem.

o cerne da presente conversa dirige-se a dois aspectos que

considero essenciais a uma mud~~a de atitude e um chamamento a

um esfor~o de pesquisa neste campo.

Como primeiro ponto basi.co advoga-se aqui a necessidade

de, paralela ouccomplementarmente as analises meteorologicas da

atmosfera sobre as cidades, penetrar-se no interior delas, to

mando-as como "fato geografico", em sua real estrutura~ao fIsi"

co-natural de ambiente altamente "derivado" pelo homem sob uma

dinamica funcional conduzida pelos condicionamentos economicos.

o segundo ponto diz respeito ao instrumental taenico e es

tratagias de abordagem para conduzir uma tal investiga~ao. Ad

voga-se .em favor da necessidade Le oportunidadel de recorrer-se

a recursos singelos e discretos de observa~ao-mensura9aono tra

tamento das ~alises de clima urbano .. Desde que a singeleza do

aparatus tecnico seja compensadapor uma consistencia na logica

da investiga~ao e cuidados especiais na avalia~ao dos resulta

dos, tal proceder podera conduzir, na pior das hipoteses a um

treinamento de jovens pesquisadores e a obten~ao de um acervo de

informayOes, pelo menos a nrvel introdutorio.
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1. Fundaaentos Conceituais e Teoricos de IDla Abordagem Geografi

ca do C1ima Urbano

Considerada como "anoma1ia" atmosferica por uns, como "te

cido canceroso" no organismo social poroutros a "cidade", ma1

grade toda essa constatac;:ao, continua sendo 0 "habitat" do ho

mem por excelencia. Neste Estado, 0 ultimo censo ja revelara que

mais de 80% da popu1ac;:ao vivem.nas cidades. A previsao que os

maiores centros urbanos do futuro proximo esta~ao na America La

tina onde 0 processo de urbanizac;:ao forc;:osamente espe1ham uma

tragica rea1idade socio-economica, aumenta a importancia do pro

blema para nos.

Todo 0 historico da evoluc;:ao dos estudos de "Clima Urbano",

nascido da comparac;:ao com 0 contraste oferecido com 0 "campo" cir

curnUmte evidencia 0 carater fundamental da cidade como espac;:o 10

ca1izado de uma continua, cumu1ativa e acentuada "derivac;:ao an

tropica" do ambiente. Isso ja seria razao suficiente para que

ela viesse a implicar em uma serie de a1terac;:oes sobre a at

mosfera - ate mesmo em sua propria composic;:ao quimica - tanto

"sobre e1a" e ate mesmo com "exportac;:ao" para 0 ambiente circun

dante. Nada mais legitimo, pois, que para a otica do meteoro

gista a cidade seja urn aparatus produtor de "anomalias" na at

mosfera. E nao apenas isto. A expressao consagrada de "air over

cities" confirma a concepc;:ao meteoro1ogica de que a1go na ne

gligenciave1 "camada de mistura" esta u1trapassando os seus 1i

mites. A preocupac;:ao com a faixa limite ou 0 "boundary layer" e

uma "must" nos estudos de clima urbano mesmo entre geografos.

Ali estaria a chave para a compreensao do carater c1imatico da

cidade. 0 conhecimento produzido sobre os "c1imas" das cidades

advem desta perspectiva. Que estes estudos continuem e que os

resultados sejam aprimorados cada vez mais.

Nao sera ilegitimo ou exorbitante, contudo, conclamar 0

geografo que va a cidade como "fato geografico" para que penetre

no seu interior, que observe e confronte ao que 0 meteorologista

pretende como ar livre, 0 "ar comprometido" com·o organismo ur

bano, contribuindo ao conhecimento do "air within the cities"

que, em meio a toda a sorte de efeitos anomalos, e 0 que vai pro-
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duzir 0 "clima. urbano", uma das componentes basica.s ao

geral da qualida.de a.mhiental cita.dina..

qua.dro

E preciso penetra.r na cidade, noseu interior e compreende

la como fato social produtor de uma acentuada gama de derivayoes

progressivas. No contexto geo-ecologico primitivo, a ponto de

criar um quadro especial, "edificando" um novocontexto topogra

fico, pulsando na. mais a.centuada e complexa das dinamtcas e re

fletindo, como.espelho fiel, todo 0 caldo cultural de uma dada

sociedade.

Tal foi a concepyao basica que me conduziu na montagem de

um modele teorico para a investigayao do clima urbano a partir

da Geografia. A aplicayao a Teoria Geral dos Sistemas - como

uma reorientayao que se tornara necessaria a ciencia em geral e

a Geografia, em ?articular, naquele entao (1975) dentre muitas

vantagens, oferecia aquela especialmente preciosa de poder con

figurar 0 clima urbano como umsistema complexo, aberto, adap

tativo que, ao receber energia do ambiente maior no qual se in

sere, a transforma sUbstancialmente a ponto de gerar uma produ

yao exportada ao a.mhiente. Uma comoda facilidade para articular,

pelas escalas de abordagem, a grandeza taxonomica nos diferen

tes graus hierarquicos da organizayao climatica na face da ter

ra. Alem da centralizayao na "cidade" (em vez de na atmosfera)

e da perspectiva "sistemica" a propria concepyao de "clima" como

fato dinamico, de maior espectro de sintonia com 0 biologico e 0

humane completa.va 0 triplice suporte daquela montagem.

Dez enunciados basicos foram propostos, tres questoes basi

cas de consistencia foram discutidos ao mesmo tempo que foram

diagramados em blocos nao so 0 modele ge~al mas sua decomposi

yao em cada urn dos canais de percepyao em que se decompoe 0 con

junto produto: 0 do conforto termico (zesoluyao termo-dinamica) :

da qualidade do ar (resoluyao fisico-qurmica) e aquela de impac

to meteorico (precipitayOesl 0 que, para as regioes intertropi

cais significa impa.cto pluvial concentrado. Enquanto este ulti

mo representa urn risco imposto pelas foryas naturais e 0 ante

rior uma. ayao antropogenica, a resoluyao termo-dinamica seria a

propria "coparticipagao" advinda das transformayoes energeticas

introduzidas pela ayao humana na cidade, alterando, deformando 01
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ampliando aquela entrada natural no sistema.

Ao longo desses doze anos esta esquematiza9ao tem norteado

minhas preocupa<;;Oes com os enfoques sobre 0 clima urbano. Mos
trou-se adequada a analisedas inunda<;;oes na cidade de Sao Pau
lo, referente aos impactos ocorrldos nos anos Sessenta, setor
no qual pude chegar a apresentar alguma contribui<;;ao. Com dife

rentes graus de compreensao ou aceita<;;ao fol utilizada em umas
poucas analises de orient~dos meus na pos-Gradua<;;ao.

Nao caberia repetir aqui a referida proposta de mais de um
decenio, com uma edi<;;aode cinco mil exemplares esgotada ha alguns

anos , Tanto 0 seu conhecimento tomaria redundante sua repeti<;;ao

quanta a indiferen<;;a (ou inaceita<;;ao) resultaria desnecessaria.A
sensa<;;ao pessoal que me ficou seria antes a de um enigma ainda
nao decifrado (ou decodificado, para ser mais atuall que talvez
esteja aguardando chegar aqui pela via habitual, ou seja,de um
dos centros hegemonicds do conhecimento cientifico mundial.

Ao retornar a ela, mais uma vez, tentando sua aplica<;;ao na
analise geografica, 0 fa<;;o dirigido a proposta ao canal mais ne

cessario nao so pelas suas implica<;;oes na ideia de "conforto",

uma variavel a considerar na qualidade ambiental, como tambem
pelo fato de que as implica<;;oes termo-dinamicas repercutem de
cisivamente nos demais canais.

Seria absolutamente improvavel que 0 geOgrafo penetrasse

na cidade para medir a qualidade do ar - normalmente realizada
por uma rede de monitoramento oficial ligado a institui<;;oes es
pecializadas neste mister. Quando muito, rompidas as barreiras

habituais de acesso aquela informa<;;ao, cumpriria integra-la aos
aspectos termo-dinamicos em analises tempo-espaciais.

o canal dos "impactos meteorios" ou seja ados grande$ al!JUa

ceiros desorganizadores eventuais da vida urbana requer uma ana
lise geografica acurada dos atributos urbanos para "responder"
a tais impactos, cujo estudo, exige um rumo no passado, pesquisa
na memoriada cidade (registros, arquivos de jornais, etc) e a

analise espacial dos episodios pluviais.

Penetrar na cidade para "tomar-lhe a temperatura" e enri
quecer esta visao de suas componentes higroe anemometricas que
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constituem a base mesma do comportamento do ar atmosferico com
prometido no universe urbano e uma tarefa difIcil que podera

ser, contudo, tentada.

Uma vez referenciada ou apoiada nas observayoes meteorolo

gicas padronizadas, este mergulho difIcil na realidade para per

ceber valores numericos ou indicimetricos que revelem e carac
terizem os atributos do ar intra-urbano requer uma sintonia en

treaquelas posturas conceituais e teoricas com as estrageias de

operacionalidade. A ideia associada a ayao.

2. Estrat:egias para Inst:ru.entalizar as Operayoes de Campo na

Analise Geograticado Clima umano

Uma metropole como Moscou dispoe de rede de observayao me
teorologica invejavel. A famosa torre de Ostankino, um verdadei
ro observatorio que decompoe as observayoes em varios estratos

de mensurayoes junta-se uma densa rede de monitoramento, cobrin

do sistematicamente 0 universo metropolitano. Proporcionalmente

ao porte da cidade, extensao em area epopulayao, talvez a cida
de.de Stutgart seja uma daquelas melhor mensurada em seus atri
butos meteorologicos. Uma invejavel polItica urbana. conduz um

processo abertoe cientIfico de planejamento urbanIstico na qual
os estudos climatologicos tem a seu dispor toda uma infraestru
tura de observayao meteorologica nao apenas "standard" como tam

bemem unidades moveis que penetram sensivelmente no que 0 ar
da cidade tem de especificamente "urbano".

Cito aqui apenas dois exemplos dentre aqueles que pude ob
servar diretamente mas que, sem duvida, se podem juntar a um nu

mere considerave I de cidades europeias e da America do Norte,
expressando a preocupayao que os parses ricos industrializados

vem dispensando aos problemas ambientais em particular aq~les

ligados a urbanizayao.

Este fastIgio tecnol6gico, que se espelha pela literatura

cientIfica referente aos estudos de clima urbano que nos chegalll

dos gr?ndes centros deve, certamente, representar um papel ini

bidor para nos, senao impedindo, pelo mencs desestimulando a

13
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paralela

de urna

que nos aventuremos na pesquisa dos climas urbanos.

Muitas cidades brasileiras, pelo menos as capitais dos Es

tados dispoe, em geral, de tres postos meteorologicos. Aquele

do INEMET, outro na base aerea (ou destacamerito del e urn outro

associado a algumaescola de agronomia ou centro experimental

agricola localizada nos arredores. Como medida de economia do

sUbdesenvolvimento, urn posta citadino ao atingir seus trinta

anos de observa9ao e extinto e transferido para outro local. Es-
I

tes postos de observa9ao "standard" servem a rela9ao do carater

climatico "local" e, quando a serie de dados e suficientemente

longa, presta-se a uma sondagem sobre uma provavel influencia

do crescimento urbano afetando urn ou outro elemento do clima lo

cal. Alem de que esses postos sao 0 ponto de ~a9ao a quais

quer observa90es complementares.

~ a partir dai que inicia a argumenta9ao em torno

desejavel participa9ao do geografo como contribui9ao

e complementar para 0 conhecimento do problema.

As metropoles, pela sua grandeza e complexidade, nao se

riam as areas aconee IhjiveLs para urn tal programa. Assentaria me

Ihor a ela uma .conjuga9ao de procedimentos de maior sofistica

9ao termologica.e acuidade de alcance, sobretudo 0 acoplamento

do trabalhode campo tum "controle", indispensavell a analise de

imagens de sensoriamento remoto, a partir da experiencia de

LOMBARDO (1975).

A estrategia a que me refiro dirige-se especialmente as ci

dades medias onde, alem da relatj.va comodLdade dea9ao, estariam

elas fadadas a responder indaga90es basicas: a partir de que por

te e grau hierarquico uma cidade brasileirapassa a oferecer ccn

dic;:oes de gerac;:ao de urn "clima urbano"?; quais asrelac;:oes in

ternas entre os atributos geo-ecologicos do sItio, morfologia

e func;:oes urbanas nessa definic;:ao?

Minha atividade pessoal neste campo ainda esta a nivel de

"experimentac;:ao". No primeiro semestre desse ano., como comple

mento de pesquisa a disciplina "1\N1\LISE DA QUALIDADE AMBIENTAL"

do currIculo do Mestrado em Geografia na Universidade Federal

de Santa Catarina, em meio as habituais paralizac;:aes por greves
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e em condi90es especialmente adversas de tempo meteorologico,fi

zemos alguns experimentos na cidade de Florianopolis. Com cerca

de meio milhao de habitantes em toda a conurbagao 0 porte da ci

dade tornava exequivel tal experimenta9ao. Alguns fatos e obser

vagao ali auferidos servirao de base a argumenta9ao aqui desen

volvida.

De nenhum modo disponho de uma receita pronta

crita aos outros. Trata-se de uma opera9ao pratica

mas que, por isso mesmo, servira a ilustrar alguns

aspectos importantes a discutir.

a ser pres

em andamento

topicos ou

pode

princi-

que nao

geogra

dos fa

fatos

Em vez da "receita" pronta ou do "modelo" a sugerir,

rei, no momento, ousar dois conselhos basicos e alguns

pies normativos condutores da opera9ao.

o primeiro conselho seria 0 de nao ter complexo de infe-

rioridade pela falta de recursos e infraestrutura tecnolOgica

e ousar partir para 0 campo (urbano) munido de aparelhagem sim

ples, tentando obter informa90es discretas e singelas que, nao ofe

recendo margem a "certezas"poderao conduzir a "hipoteses". Nao

se trata apenas de uma disponibilidade de recursos. Uma acuidade

acentuada na aparelhagem nao so requer complicadas opera90es de

calibragem como tambem os resultados encerram, pela sua propria

sensibilidade, uma massa muito gra.lde de "ruido" ("noise") que

viria mascarar os proprios "fatos simples" que estamos perse-

guindo.

o segundo conselho ou antes uma advertencia e a de

estaremos brincando de meteorologistas mas atuando como

fos que queremos, antes de tudo, compreender as relagoes

tos termodinamicos basicos do ar dentro da cidade com os

especificos da propria condigao urbana.

Uma pequena serie (15) de dispositivos a projetar dara en

sejo a que, por enquanto, posaamos exibir - uma equipe de alu

nos do Departamento de Geografia da UFSC sob a coordenagao ope

racional dos professores MARIA LURDES SEZERINO e CELlTO JOS~

ISRAEL - alguns fatos colhidos num experimento inicial, compos

to de tres operagoes de campo em maiojjunho proximo passados.
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De sua observa~ao podememergiralguns tapicos que, suge

ridos como princi.pios basicos daopera~ao, podem ser submetidos

Ii discussao.

1. A singeleza da aparelhagem devesei compensado por uma
absoluta homogeneidadenos artefatos da observa~ao e uma multi
plicayao dos pontos de observa~ao no universo em analise.

elementos basi cos
meteorolOgica 10-

2. A observa~ao-mensura~ao de
do clima deve estar referenciada a
cal, devendo este desdobramento da
tra-urbano estar sintonizada com 0

cedimento "standard".

alguns dos

observa~ao

observa~ao

horario de
no universo
leituras do

in
pro-

3. A observayao-mensura~ao dos elementos do clima neste
trabalho de campo deve estarassociada aquelas de outros fatos
signtficativos da condu~ao urbana (fluxo de vei.culos, niimero ou
densidade de aparelhos de condicionamento de ar no ponto de ob

serva~ao, etc, etc}.

4. 0 trabalho realizado a ni.vel episOd1co sera conduzido,
acima de tudo, para promover a compara~ao sincronica e concomi
tante entre situa~oes topo-climaticas distintas no universo ur
bano e as varia~oes capazes de exibir as diferen~as de atribu
tos "locais" e "urbanos".

5. A diversidadee mUltiplica~ao das investiga~Qes no espa
~o urbano devem ser equilibradamente correspondentes as varia
~oes temporais: .diario, mensais,sazonais, para que as variayOes
intra-anuais possam estar referenciadas aos "tipos de tempo" mals
expressivos dentre aqueles que a cireulayao atmosferica regional
condiciona localmente.

Esta, alias, e condi~ao sine qua para que 0 teste de que se
trata neste momento, passe a ser projetado nurn "plano de .pes-

quisa".

6. A enfase geografica na analise espacial urbana e urn tra
tamento especial de urn, acentuado grau de complexidade cartogra
fica, 0 qual esta a requerer mais inova~ao e criatividade do que
a simples adoyao de modelos disponiveis.
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Este ultimo item diz respeito a propria analise de gabine

te subseqtlente ao traba.lh.o de campo. 0 problema iniciC!-l seria.

aquele da extensao dos fatas obaervados-mensurados alem do "pon
to" de leitura. 0 trac;:ado convencional de isolinhas apenas su

gere a varia¥ao espacial e como ta.l deve ser apenas um recurso
introdutorio. Uma representa¥ao mais espC!-ciC!-l, mais adequC!-dC!-,

devera promover a mais intima relac;:ao passivel entre os atribu

tos e comportamento do ar no interior da cidade com a riqueza

dos fatos emanados da propria condi¥ao urbana. Assim a analise

do clima urbano em geral e a do campo termo-dinamico em espe

cial, requer todo um material de caracteriza¥ao da cidade: uso

da terra, padroes de edifica¥ao 00m areas verdes e espa¥os aber

tos, morfologia e estrutura urbana, configura¥ao vertical, den

sidade demografica, densidade de apC!-relhos de condicionamento in

terno de ar, intensidade do fluxo de veiculos auto-motores e de

pedestres, etc, etc.

considerac;;i5es Finals

A experimentac;:ao desta estrategia e seu aperfei~oamentopro

gressivo, multiplicada em varias cidades medias,e urn programa

de investiga¥aonecessario a atacar agora, para que se possa

conhecer os mecanismos fundamentais de gera¥ao e as caracterIs

ticas basicas do clima de nossas cidades.

Alem de ser urn subsIdio ao conhecimento dos climas urbanos

nos domInios tropicais e subtropicC!-is - cuja carenciC!- e patente

e como tC!-l foi considerC!-dC!- nC!- ConferenciC!- Tecnica do WMO do Me

xico - tais estudos poderiam vir a fornecer subsIdios a temati

ca mais ampla da "qualidade ambiental urbana" alem de gerar urna

massa crItica a ser considerada no trabalho dos urbanistas. Num

PaIs onde se implantam cidades a partir de decisoes polIticas e

planejamento na prancheta, 0 lastro de informa¥oes sobre nossos

climas urbanos poderia ajudar a que progredissemos no campo do

conforto termico de nossas cidades, um tra¥o cultural que deve

ra ser uma contrinuic;:ao do homem "situado" nos tropicos e cons

ciente dessa condic;:ao.
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Do ponto de vista pessoal esta minha atitude em preconizar

uma atitude mais humilde e despretenciosa para enfrentar a nossa

"realidade" nacional pode parecer revestida de um carater "faus

tico". A experiencia me impele a sair do isolamento academico 00

de 0 idealismo e permanentemente frustrado pela realidade de

trabalho e produ~ao universitaria, convencionalmente atrelada a

um " cientificismo" queinduz a improdutividade. ~ preciso pene

trar fundo na realidade , no interior das nossas cidades, dida

ticamente treinando nossos estudantese inclusive procurando a

solidariedade e sensibilidade do habitante da cidade. Da irrea

lidade do sonhador, a condi~ao mais humanas do amante identifi

cado com as limita~oes e defeitos do objeto amado, talvez nao

venha a ser 0 fa.entador que possa vir a colher os frutos da se

mente ora lan~ada*.

Confesso que me agrada a simples condi~ao de "estimulador"

neste processo. Com toda a limita~ao dos resultados colhidos

agora em Florianopolis ha alguns sinais animadores. Projetos de

pesquisa estao sendo pensados e propostos para a investiga~ao

tanto de docentes quanto de pos-graduandos do Departamento de

Geociencias da UFSC. E 0 que e melhor ainda, a informa~ao basi

ca relativa a atual realidade urbana da capital catarinense esta

sendo atacada pelos proprios alunos. Um mapa da verticalidade das

edifica~oes esta sendo concluido neste exato momento por alunos

de gradua~ao. Na Pos-Gradua~ao (mestradol em Geografia, este ex

perimento em climatologia urbana fOi uma investiga~ao complemen

tar e paralela a um projeto maior, realizado em dois semestres,

sobre a Qualidade Ambiental na Area de Expansao Urbana de Flo

rianopolis para a vertente leste do Morro da Cruz. Uma sondagem

na "percep~ao" que 0 habi tante da Trindade tem dos problemas am

bientais urbanos tambem foi ultimado.

A produ~ao pessoal de conhecimento atraves de projetos in

dividuais, neste momento, apos um ja lange rlesempenho universi-

*Refiro-me aqui a nova interpreta~ao que se da a tragedia do
FAUSTO de Goethe, tal como e apresentada no ensaio de BERMAM,
Marshal - Tudo 0 quee solido sedesmancha no ar - A Aventura
da Modernidade. - Companhia de Letras, Sao Paulo, 1986.
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tario nao me interessa mais. A presente oP¥ao e urn modo de con

tinuar professando 0 magisterio. Ja senti 0 sabor (e os dissa

boresl de uma chegada. Agora importa mais ajudar os jovens e

menos experientes nesta difrcil e ingloria travessia.
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