
DI"1'REVXSTA COM o PROP • CARLOS AUGUSTO DB FIGUEIREDO MONTEIRO*

GEOSUL - Dentro dos aspectos que chamaram a atencao em sua en

trevista passada (GEOSUL n9 4) encontra-se aquele de suas
referencias a personalidades da Geografia com os quais

conviveu. Alguns deles como Jose Verlssimo sao desconhe
cidos, sao praticamente desconhecidos hoje. 0 proprio

Ruellan, que teve grande influencia no Rio de Janeiro, co
nhece-se muito pouco. Gostaria de retomar 0 assunto ago
ra neste novo encontro?

CAFM - Encontro-me entre aqueles que consideram a obra insepa
ravel do autor. Tern-me chamado a atencao pelo carater pe
culiarmente "pessoal n can que me tehho exposto, nao em en

trevistas, mas nos memoriais, academicos e ate mesmo, na

escritura de meus ultimos trabalhos. 0 fato de escreve
los na primeira pessoa e eiva-los de referencias e anedo

tas "pessoais". t exato. Tenho procedido assim. Delibe

radamente. Ocorre-me a posicao do epistemologo Paul

*Participaram dessa entrevista os professores Armen Mamigonian,
Maria Doles Buss e Maria Lurdes Sezerino.

GEOSUL, n9 9 - Ano V - 19 semestre de 1990.
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Feyerabend que estabelece urn jocoso paralelo entre 0 modo

de exprimir-se "cientificamente" os sexc5logos americanos

Master & Johnson -·no antipatico cientificismo de hoje

e Galileu Galilei onde sua ciencia era comunicada de urn

modo muito humane e pessoal.
Nao desejo colocar-me ao nIvel de Galileu, mas realmente

abomino 0 outro modelo. Sempre tive a preocupacao em docu

mentar 0 que faCo na minha vida academica. Tenho siste

maticamente feito relatc5rios anuais. Muito mais para mim
mesmo, para uma posterior auto-reflexao, do que para obe

decer a uma postura burocratica. Neste caso e urn documen

to que, quando se exige, ninguem le. Costumo tambem guar

dar cartas de colegas gec5grafos, bilhetes, etc.
A Revista Brasileira de Geografia teve, ao longo de mui

tos nUmeros, uma seccao chamada "VUltos da Geografia do

Brasil" que registrou aspectos sumarios da primeira gera

cao de nossos geografos. 0 passar do tempo promove uma
triagem,passa por uma especie de peneira, onde ficam aque

les que "marcaram sua passagem". Mas para 0 nosso caso cul

tural, onde a meBOria preocupa muito pouco, cometem-se,

por vezes injusticas. Eu guardo, com muito carinho, todos

aqueles que me influenciaram e, sempre que possIvel, pro

clamo a sua importancia. E 0 mais grave e quando se adul

tera ou distorce urna imagem. ~ por isso que, embora sem

pretensao a vir a ser urn "vulto" da Geografia tenho 0 cui

dado de registrar 0 que tenho feito. Ao lado da nossa

"obra" 0 registro de sua fatura parece-me importante. Nao

agora nesta entrevista mas, se tiver tempo e ocasiao, pre
tendendo deixar 0 registro do meu contacto com gec5grafos

nacionais, e do exterior, com os quais tenho convivido.

GEOSUL - Outro aspecto de sua entrevista que gostarIamos de

retomar seria aquele de sua producao no campo da Climato

logia, 0 campo onder parece, sua contribuicao foi mais

ampla. Entre 0 seu primeiro artigo, sobre 0 Clima do Cen
tro Oeste e agora ha uma longa caminhada. Quais as fases

ou perIodos que poderiam caracteriza-la?

125



CAFM - Esta pergunta e muito pertinente e e tao importante para

mim que ja acabei de dar a ela uma longa resposta. Entre

1986 e 1989, com muitas interrupc;oes produzi urn trabalho

ao qual intitulei CLlMA E EXCEPCIONALISMO, onde passe em

revista todo 0 meu proceder no campo da climatologia como

parte central da minha produc;ao de geografo. A necessa

ria autocr!tica, os esclarecimentos cab!veis e alguns bern

necessarios, ante alguma deturpac;ao que ja esta aparecen

do. Fiz umaedic;ao preliminar de quinze exemplares que

destribui entre instituic;oes e ex-colaboradores. A Editora

desta Universidade, acolheu esta obra que deve estar no

prelo. Nao sei se ela despertara interesse que justifique

os gastos pois imagino que os aspectos ditos "flsicos"

da Geografia estao, entre nos, urn tanto relegados. Ficou

faltando ali a considerac;ao da parte referente a "clima

urbano" •

GEOSUL - ExabmEnte por sabermos disso e que este nUmero ofere

ceu 0 seu espac;o para que fosse preenchida esta lacuna.

Gostar!amos que nos falasse sobre esta tematica, sua im

portancia hoje no mundo e suas possibilidades no Brasil.

CAFM - Quando escrevi a Teoria e Clima Urbano em 1975, inseri

a informac;ao obtida em Roads Murphy (1973) segundo 0 qual

oLema mais recorrente entre 05 geografos ingleses e ame

ricanos eraaquele do "Urbanismo, superurbanizac;ao e as

conseqdencias negativas dos modernos' modelos ocidentais

de urbanizac;ao". A Lmport.anc La da urbanizac;ao ao lange des

ses dezoito anos deve confirmar a importancia da tematica

interna na geografia de hoje, nao 50 nos paises de lIngua

inglesa mas no mundo. Entre nos parece bern patente esta

suposic;ao . Contudo, as abordagens, socio-economicas do ur

bano, suplantam,de muito, aquelas relativas a qualidade

ambiental.E 0 estudo dos · "climas urbanos" e uma imposi

c;ao a estes estudos.

Em todos 05 continentes ja se praticam estes estudos que,

naturalmente culminam nos centros do mundo ocidental - Eu

ropa e America do Norte. A bibliografia que se dispae ja
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e copiosa, salvo nos pafses tropicais em desenvolvimento.

Isto motivou a WMO a realizar uma de suas conferencias tee-
nicas (Mexico, novembro de 1984) com foco especial nas

areas tropicais. A convite de Tim Oke compareci aquele

evento levando um balanco da contribuicao brasileira ao

referido tema.

Era muito pouco. Desde 1972 quando lancei na USP a dis

ciplina "Climatologia Urbana" na pos-Graduacao no Departa

mento de Geografia,. ate 1984 a producjio era muito restri

tao Embora florescendo no Rio Grande do SuI, a grande

maioria dos poucos trabalhos estava ligada a producao do

Laboratorio de Climatologia da USP, sob nossa direCao. Lo

go apos a conferencia do Mexico, a colega Magda Lombardo

lancara sua tese sobre a Ilha de Calor em Sao Paulo. 0

sucesso desta obra pode se atestar pela importancia e ne

cessidade da tematica.

Nosso trabalho, inicialmente, despertou maior interesse

e acolhida entre arquitetos, urbanistas e paisagistas.

George Wilheim, honrou-me assistindo, por todo urn semes

tre, um daqueles cursos. Com 0 arquiteto-urbanista Joa

quim Guedes tive ensejo de colaborar em alguns dos seus

projetos de implantacao de novas cidades (Barcarena, no

Para, por exemplo). Com a arquiteta-paisagista Rosa Kliass

tive a colaboracao mais longa e mais variada nesta expe

riencia "ambiental". Dei cursos sobre clima urbano no Ins

tituto de Arquitetos do Brasil, seccao de Sao Paulo, (1974

1975) e na Sociedade Brasileira de Arquitetos Paisagistas.

Embora se tratando de urna pesquisa diffcil e dispendio

sa, creio que no presente momento ha um despertar para a

importancia da tematica e interesse em pesquisa-lo. No

dia 28 de marco deste ana recebi um telefonema de uma co

lega, professora do Depto. de Geografia da Universidade de

Mato Grosso (Professora Zilda, se nao me engano) consul_

tando-me sobre a possibilidade de ministrar urn curso ou

orientar uma pesquisa aplicada a CUiaba. Alem de minha

agenda estar cheia para 0 resto do ano, disse-lhe que ja

encerrei minha tarefa na vida academica, e sugeri-lhe con

tactar os colegas do Depto. de Geografia da USP. Disse-me
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e1a que 0 seuinteresse 1he fora despertado por haver vis

to os resultados das sondagens.da i1ha de calor nas cida

des paraibanas de Patos e Campina Grande. Os co1egas japo
neses da Universidade de Tsukuba, os quais acompanhei em

sua missao de pesquisa .pelo Nordeste em agosto-setembro de

1986, incluiram 0 meunome entre os autores daque1e tra

ba1ho pre1iminar pub1icado no Latin American Studies, da
que1a universidade. Eu era apenas, 0 observador do CNPq

junto aque1a missao cientifica estrangeira, e apenas aju

dei nos traba1hos de campo. ve-se, assim, que, a medida

que os resultados sao divu1gados, aumenta 0 interesse no
tema.

GEOSUL - Exatamente por isso este numero da GEOSUL quer con-
tribuir para incremento desses estudos entre nos. Fa1e-nos

sobre 0 conteudo aqui apresentado e suas expectativas so
bre a repercussao que podera ter.

CAFM - Com esse nUmero fico em grande debito de gratidao a
GEOSUL e a voces pe1as oportunidades que me abriram. De

um 1ado para que eu pudesse "conc1uir" a minha trajetoria
academica na pesquisa c1imatologica. Por outro para que,
ao terminat minha atividade de investigacao neste setor,

abra possibilidades a outros de se incrementarem. Nesse

sentido esta pequena coletanea assume aspectos de um "cha
mamento" e, com 0 comprovante de um real interesse que me
vern sendo demonstrado, realmenteespero que ele venha a
preencher um papel de uti1idade. Sinceramente acho que es

te numero da GEOSUL, dedicado a climatologia urbana, pode
despertar um interesse bern maior do que 0 meu CLlMA E EX
CEPCIONALISMO.

Com 0 risco de que se veja aqui, neste nUmero, urn "fes_

tival" Carlos Augusto. Mas a esta altura da vida, pouco se
me da. Tenho certeza de que, ao longo de toda a minha tra

jetoria academica fui muito honesto e nada, absolutamen
te nada "cabotino". Agora, no final, posso dar-me a uma
pratica que sempre desprezei. Mas se ela e a maneira usual
e eficiente, vamos a ela!
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Estao aqui reunidos quatro artigos que, embora escritos

em momentos, circunstancias e motivacoes diversas, ao lon

go dos quatro ultimos anos, estou seguro de que, malgra

do, eventuais superposLcdes , ha urna seqtlencia 16gica para nossas
necessidades e uma certa "unidade" de pensamento·. 0 meu
TEORlA E CLlMA URBANO, alem de procurar ser um quadro de
re£erencia teorico-metodologico, procurou tracar urn "pro

grama" de pesquisa do qual £oi executado muito pouco. Com
senso de realismo comecamos por problemas mais exequI-
veis. Eu proprio e urn dos meus orientandos (Wanda ~as-

choal) atacamos 0 problema de impactopluvialconcantrado

e inundacoes na metropole de Sao Paulo.
A importancia do tema requer urn "ataque" mais decisivo.

DaI a necessidade de fomentar 0 interesse. 0 resultado do
trabalho de Magda Lombardo £oi obtido mediante urn certo
nIvel de sOfisticacao de recursos que, infelizmente, esta
longe da maioria dos geogra£os. Pareceu-me que valia a pe

na partir de uma via maissimples • 0 primeiro artigo - uma pa

lestra pro£erida em evento promovido pala CETESB (SP)
e 0 lahcamento desta "conclamaCao". 0 segundo expc3e os re
sultados - modestos mas esclarecedores - da aplicacao des
ta postura a cidade de Florianopolis. Gracas ao esforcodos

colegas catarinenses com quem compartilhoo artigo, foi
possIvel executar valiosos experimentos, onde, problemas
e mesmo erros, podem esclarecer bem a naturezacomplexa
do trabalho de campo em clima urbano.

o terceiro £oi produzido sob forte motivacao e visando
atender a duas direCoes. De um lado, eu estava muito preo
cupado com 0 anseio dos alunos de pos-graduacao (aqui no

Departamento) em obter "receitas" prontas Para aviar na

producao de RlMAS. lsto na disciplina "Analise da Quali
dade Ambiental" que, nos ultimos anos ministrei aqui; Por
outro lade ele visava esclarecer a urn orientando, insegu
ro de suas tecnicas de analise de campo, a relatividade en

tre tecnica a servico de urn 4ado metodo. 0 quarto e der
radeiro, visou estabelecer urn vInculo de ligacao entre os

demais e sobretudo abordar urn aspecto que me parece da

maior importancia ria colaboracao do geografo nos estudos
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de clima urbano. Em suabrilhante sintese sobre os aspec

tos legalizados pelos estudos de climas urbanos Lands

berg admitia que "0 desenvolvimento urbano tende a acen
tuar ou eliminar as diferencas causadas (no clima) pela

posicao ou sitio". Aqui esta urn dos aspectos mais perti

nentes ao estudo dosclimas nas cidades tropicais. Pare

ce-me que se deve ter urn foco especial nas relaCoes de
porte e funcoes urbanas com a morfologia do sitio sobre 0

qual se implanta a cidade. Em surna, as relacoes "escala

res" sao urn problema de base no estudo da climatologia ur
bana. E· isto eu procurei enfatizar no quarto artigo. Alem
disto tentei abordar 0 delicado e diflcil tc5pico das rela
coes interdisciplinares no inegavel contexto multidisci
plinar que e 0 fate urbano.

Embora nossa vida universitaria nao promova urn maior
contacto, isso nao e dificil de estabelecer na pratica. Eu

posso depor sobre uma relacao muito proveitosa que manti

ve - a nivel de' aplicacao ao planejamento - com arq~ite

tos, urbanistas e paisagistas em torno do clima ("ambien
tal" e "urbano"). Quis tambem deixar claro 0 grande hiato

que se verifica nas relacoes escalares entre a regiao e 0

edificio.
Desse conjunto espero ter promovido um esclarecimento

sobre a posicao "profiss!onal" de gec5grafo nos dominios da

investigacao dos climas urbanos. Muito longe de qualquer
pretensao (descabida) de "corporativismo",acho que 0 cam
po multidisciplinar da cidade serve bem a demonstrar a ne
cessidade de integracao "interdisciplinar" no estudo do
climaurbano. Parece-me cristalina a divisao de tarefas
que se podera pretender ou sugerir. Entre 0 meteorologis
ta preocupado com a atmosfera sobre a cidade e as anoma
lias que esta produz naquela, e 0 arquiteto (urbanista
paisagista) com 0 "conforto" na cidade (edificacao ou casa
e jardim) 0 gec5grafo pode atuar na interfacie que e exa
tamente 0 dinamismo urbano , nas relacoes entre as diferen
tesescalas, para 0 entendimento dos processos climaticos
intra-urbanos •

Lembraria ainda que atualmente, no exterior, ha um evi-
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estu
apare
podera

Fale-nos

dente, concreto e proveitoso esforco de pfomover este en

contro interdisciplinar em torno da cidade. No ana de 1986

a missao que desempenhei para 0 CNPq, acompanhando a equi

pe da Universidade de Tsukuba ao Nordeste, alem de me ter

impedido de participar da reuniao da comissao da GIC

("Geographical Monitoring and Ivrecasting",sucessora da

"Environmental Problems",as quais acompanhei anualmente

desde 1976) em Barcelona, privou-me da oportunidade de as

sistir tambem ao 39 Simposio Internacional do Standing

Committee - Urban and Building Climatology sob 0 tema

"Climate-Building-Housing", realizado em Karlshue, Repii

blica Federal da Alemanha, entre 22 e 26 de setembro da
quele mesmo ano. 0 presidente do evento foi 0 Professor

Arich Bitan do Departamento de Geografia da Universidade

de Tel-Aviv, a quem conheci na Conferencia da W.M.O no

Mexico em 1984.
Geografos, Arquitetos, Meteorologistas e Medicos brasi

leiros, interessados nos estudos de climatologia urbana,

devem tomar conhecimento da INTERNATIONAL FEDERATION FOR

HOUSING AND PLANNING (IFHP), a quem esta ligado 0 mencio

nado Standing Committee. No encontro de Karlshue, uma das
seccc5es era "cooperacao de Climatologistas e Arquitetos",

alem de outra "Climatologia Urbana nos Tropicos", "Biocli

matologia da Cidade" e "Energia e Edificacao" completa
vam as quatro seccoes daquele evento ao qual nao pude com
parecer.

GEOSUL - Esta sua ideia de sugerir que se principie os
dos de clima urbano entre nos sugerindo 0 uso de
lhagem "singela", ao mesmo tempo que animadora,

tambem ser mal interpretada. Quais as vantagens?
mais sobre esta proposta.

CAFM - Este e um ponto capital. Como tudo na vida esta propos

ta contem seus aspectos negativos, perigosos, ao lade de
positivos, vantajosos.

Como elementos perigosos ha, claramente dois aspectos.

De urn lado isto pode induzir a que interprete que ha uma
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ciencia tEk:nologica e sofisticada dos "ricos" e urna "arte

sanal R dos sub-desenvolvidos e pobres. De outro, 0 que

seria pior ainda, que esta proposta venhaa ser tomada co
mo um sinal de conformismo ou passividade; que nao devemos
lutar por melhores condicoes de pesquisa. t Obvio, embora
apenasimplicito, que estaproppsta deve ser tomada como
condicao provis6ria, algo que sefara in extremis e cuja
adoCao,em vez de assentar-se sobre os dois negativos apon
tados, deve, ao contrario, ser acompanhadas ou norteadas
por dois complementos muito positivos. Deve-se conside
rar que os ·primeirosexperimentos" para os quais se su
gere "singelezaR de aparato tacnico sao acompanhados de urn
carater de treinamento de equipe. A aparelhagem a sensi
vel e, pelomenos para nos, muito cara. Mesmo os aparelhos
fabricados no Japao e na Australia sao caros. Para nossa
condiCao seriapouco indicado, ou mesmo falta de bom sen
so, colocar tal aparelhagem nas maos de operadores sem ex
periencia. Alem disto ha outro aspecto mais important~De

vemos reconhecer que no universo da pesquisa cientifica no
nosso Pals ha opcoes e prioridades de acordo com nosso es
tagio economico. Sera diflcil convencer aos orgaos prove
dores de recursos que os estudos de Rclima urbano" este
jam na primeira pauta. Investir em aparelhagem cara para
algo que nao se avalia bem 0 alcance, parece nao comover
facilmente os provedores de recursos. Contudo se os pedi
dos forem acompanhadosde alguns resultados praticos e
uteis obtidos com meios "singelos" isto podera ser visto
com outros olhos.

Admiro demais os cientistas que sabem angariar fundos
para sua pesquisa. Alam de comedido sempre fui muito es
crupuloso e timido ao solicitar ajuda as financiadoras de
projeto. Mas admito que a um erro. Roje em dia, quem quer
pesquisar, nestepals, alam da necessaria dose de "cabo
tinismo" tem que recorrer as tacnicas de verdadeiro Rmar_
keting" para poder realizar alguma coisa. E aqui, neste
meu vias pessoal, voces encontrarao mais uma das razoes

que melevaram a decisao de encerrar a minha carreira.
Que os nossos jovens colegas a quem eumedirijo vejam
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bem clara, nesta proposta, a· "provisoriedade" de que ela
se reveste. E 0 melhor exemplo dissopode ser encontrado

aqui mesmo neste Departamento. Entre 0 aparato de mensura
cao "termo-higrometrica" que utilizamos nos primeiros ex
perimentos em Florianopolis, e aqueleque estai agora mes
mo, sendo utilizado pela colega Maria Lurdes Sezerino em
sua pesquisa, houve uma melhoria enorme. E faco Yo_toe que,
com os resultados de sua pesquisa, ela possa vir a obter
recursos para adquirir aparelhagem do nivel aspirado. g
uma questao de estrategia para pedir, honestamente, recur
sos a nossas financiadoras de pesquisa que sao sobrecarre
gadas e muito aquem das necessidades do Pais.

GEOSUL - E sabido que voce manteve uma atividade internacional
na Comissao "problemas Ambientais" na UGI. Quais foram as
outras atividades neste nivel? Houve alguma atividade in
ternacionalmente ligada a Climatologia Urbana?

CAFM - Em verdade, minha atuacao junto a comissao "Problemas
Ambientais" da UGI foi, para mim, das mais proveitosas e
prolongou-se de 1976 ate 1984, ja que a referida comis
sao, tendo side prorrogada, atuou ao longo de dois perio
dos de quatro anos. Junto com 0 Presidente I. Guerasimov fui
o unico membro a participarde todas as reunioes e simpo
sios anuais. E continuei atuando como membro naquele que
lhe sucedeu: "Geographical Monitoring and Forecast" pre
sidida pelo sovietico s. Evtev, onde perdi aquela reuniao
de Barcelona e da qual, voluntariamente me afastei apos a
reuniao de Camberra em 1988. No Congresso de Sidnei, na
queIe mesmo anD ela fol prorrogada por mais quatro anos.
Fiz parte tambem, com pouca presenca no grupo de trabalho

"Tropical Climatology and Human Settlements" presidido por
M. Yosh·ino. As reunioes ocorreram, em maioria, no extremo
oriente (China, Sri-Lanka) 0 que tornava a participacao
muito dispendiosa. Sempre gostode tornar claro que nos
doze anos em que compareci a estas reunioes anuais, 0 fiz

sempre as minhas custas. Em quatro delas recebi ajudas

parciais (orapassagem ora;estadia) de agencias interna-
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cionais: UNEP - Na~oeS Unidas; ou governos dos paises se

de: Mexico e Espanha. Jamais fiz urna viagem custeada ou

com qualquer ajuda de governo ou inStituicao brasileira.
Ouvi, certa vez, urna piadana qual se definia 0 cientis

ta como sendo "urn curiosa que tem sua curiosidade finan
ciada pelo Estado". Nao me enquadro na categoria. Mesmo

reconhecendo que isto seria um direito (ou privilegio?) a
que faz jus 0 cientista, nunca me uti1izei dessa prerro
gativa. Sou um contribuinte consciente que, ao ver as cri

ancas famintas e desprotegidas nas ruas, tem a tranq~ili

dade e consciencia de nada haver subtraido daquilo que 0

Estado deveria e este e urn legitimo "direito" destinar a
elas.

E claro que, no tratamento dos problemas ambientais ur
banos houve lugar para discutir problemas de climato10
logia urbana. Eu mesmo apresentei na reuniao de Toquio 0
trabalho sobre as enchentes na cidade de Sao Paulo. Mas,

diretamente subordinado a tematica, participei da confe
rencia da WMO no Mexico, apresentando um dos "insisted
papers". Agora teria a oportunidade de continuar e apro
fundar este contato. Na revista que comento neste numero

de GEQSUL, a "Urban Atmosphere", Bob Borstein teve a gen
tileza·de convidar-me e inc1uir-me entre os membros do
"editorial board", como "South American Editor", honraria

essaque eu deverei declinar muito proximamente. 0 1anca
mento deste nUmero da GEOSUL parece ser 0 momento oportu
no.

GEOSUL - Com isto fica difici1 para nos entender 0 motivo des
tas "despedidas". Por que renunciar a uma tarefa onde os
papeis defomentador no ambito"naciona1" e divu1gador
de nossa producao no exterior, teriam ja assentadas suas
bases! Poderia esclarecer-nos isto?

CAFM - Esta foi uma decisao bem amadurecida. Aposentei-me como
Professor Titular da USP em marco de 1987. Nos tres u1ti
mos anos continuei orientando na sua Pos-Graduacao e pres
tando co1aboracao paralela aqui na UFSC e em Be10 Horizon-
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te (UFMG). Este ano que inicia a ultima dacada do saculo

resolvi parar. Ha urna serie longa de razoes bem pensadas

e ponderadas. Apresentarei apenas as mais decisivas, sendo
necessario separar alguns aspectos.

Quanto a docencia, sou de opiniao que 0 professor, como

o ator, deve saber 0 momento em que deve deixar a catedra

(e a cena). Teria pavor ante a imagem de vir a tornar-me
urn Norferatu, arrastando as pernas pelas rampas do pradio
da Universidade. Nossa universidade a muito difIcil e exi

ge nao so tempo, mas dedicacao e entusiasmo totais. Num
pais de piramide de idade como 0 nosso os executivos de
vem ser jovens. Eu mesmo nao voto em nenhum polItico com
mais de cinqdenta anos. Nao que considere os velhos inu
teis. Ao contrario, acho que 0 seu lastro de experiencia
e valioso mas acho que a atuacao deve ser diferente. Mais
nos bastidores. Escrever, por exemplo, a algo que pode ser
muito util. Os bastidores filtram os inconvenientes do

contacto direto, que, no caso da nossa universidade vem se
tornando penoso. Menos pelo contacto com os alunos, pois a
mais difIcil lidar com os "colegas" do que com os alunos.

Por outro lado ha a outra face da moeda, ou seja, a pes
quisa - complemento indispensavel da docencia. Em entre
vista a revista GAIA (AnO 1, n9 1, maio de 1989) 0 fil080
fo ~osa Arthur Giano~i, c~asopinioes sobre a universi
dade brasileira de hoje sao as mais lucidas, declara que
nao e mais possivel continuar a produzir ~ana~te.

lsto e especi~lmente verdadeiro para 0 campo da pesquisa:
De 1955 a 1987 nao fiz outra coisa. Tudo que pude produzir
de pretensamen'te "c Lent.LfLco" fol a duras penas, a nivel
artezenal. Embora eu esteja aconselhando os jovens a prin
cipiar os seus "experimentos" neste nIvel, que e apenas
provisorio, para demonstracao de credenciamento, eu mesmo

ja cansei disto. Basta. E tampouco tenho for~as ou vontade
para lutar para esta grande "mudan~a".

Junte-se a isto uma certa decepcao com os meus ultimos

orientandos. No campo do clima urbano amarguei urna profun

da decepcao ante 0 fracasso de urn trabalho em que eu de
positava as melhores esperancas. Na USP cheguei a ultimar
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vinte proqramas de pos~qraduacao. Neste semestre espero

concluir·o meuultimo proqrama na titulacao de mais urn
doutor, a juntar-se aos 7 que com os 13 mestrandos, farao
o total de vinte e urn. NUmero que· e menor de urn quarto da
queles que me procuraram e, malgrado meus eSforcos, aca
baram desistindo.

Alem de muitas outras razoes que poderia apontar enfa

tizo.aquela de que, tendo me dedicado do modo mais pleno

a Geoqrafia naUniversidade, abstive-me de fruir de mui
tas outras coisas no campo da cultura que, agora, pelo
tempo que me restar de vida, acho que mereQO aproveita

las. Literatura, Artes e Filosofia seriam 0 campo de pre
ferencia que, se bem antiqas, nao tive tempo para dedi
car-me aelas efruir a. medida de minha saciedade.

GEOSUL - Se. este nUmero de GEOSULe urn apendice a de spedida
da climatologia ela encerrara a serie? Parece faltar
alquma coisa. E a propOsito de ngeosist~sn? Embora pa

receter havido uma converqencia universal para este con
ceito, sahemos que voce, aqui no Brasil foi urn dos primei
ros a aderir a ele. Fale-nos a este respeito.

CAFM - Esta e urna lonqa estoria que procurarei resurnir aqui.
Desde os meus tempos de Rio Claro, atuando na disciplina
de Geografia FIsica, distribuida pelos tres anos da for
macao, eu procuravaministrar no ultimo ano algo que eu
chamava nGeoqrafia fIsica integradan• rsto para, nurn dado
espaco, promover a abordagem nao so dos aspectos fIsicos au
materiais mas, sObretudo, a vinculacao com os aspectos hu
manos. Lembro-me que usei duas regioes contrastantes. 0
planalto central brasileiro, pois a recente inauguracao
de BrasIlia, atra!a interesse para1la, era seguido do
Morrland sueco. Esta ultima, alem de possibilitar uma vi
sao de problemas qlaciares e peri-glaciares (sempre fugi
dos temas que nao interessavam de perto ao Brasil), ser
via a relacionar os movimentos eustaticos com 0 proprio
povoamento, pois a oscilacao da linha da costa era reqis
trada historicamente.
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Por intermedio de um dos nossos alunos, tomei cQnheci

mento do famoso Relatorio Belcher sobre a escolha do aitio

da nova capital. ~ um documento importantissimo que for

necia exce1entes elementos geomorfologicos e mesmo biogeo
graficosos quais eu pude retraba1har, promovendo, a meu
gosto, elementos graficos derepresentacao. Em minha cur

ta temporada na Universidade de Brasilia (1966-67) onde

ministrei a disciplinade Geomorfologia para futuros geo
logos, retomei 0 experimento com 0 Belcher e preparei qua

dros murais desenhando a articulacao das relacoes entre os
diferentes elementos da paisagem.

Ao chegar ao Departamento de Geografia da USP em 1968
tomei conhecimento do famoso artigo do frances Bertrand
sobre uma proposta de Geographie Physique Integral e 0

uso de "Geossistema". Ele era utilizado por Nelson de 1a

Corte na discip1ina Organizacao do Espaco Regional e por
Olga Cruz em Geomorfologia Litoranea.

No Congresso Internacional de Geografia de Moscou, em

1976, fiz a excursao a Siberia e, em Novosibirski conhe
ci 0 trabalho de Sotchava (que nao encontrei pessoalmen
tel e de volta a Sao Paulo escrevi aquele geografo sovie

tico pedindo-1he autorizacao para traduzir 0 seu artigo

sobre 0 Estudo de Geossistemas e pedindo-lhe outros tia
ba1hos. Recebi uma atenciosa resposta no original rusSo e
e com uma copia em frances, a minha carta escrita em in

gles. Sao coi~as deste tipo que eu conservo nos meus ar
quivos.

Embora, como registrou Tricart, a proposta conceitual
e metodologica de Sotchava seja muito confusa, a aplica

cacao pratica que e feita pelos geografos da equipe de

Novosibirski, e muito interessante e clara. Os trabalhos
de Snytko e Krauklis sao muito proveitosos e eu os explo
rei satisfatoriamente. Oeste ultimo, que passou a enviar
me seus trabalhos, recebi recentemente um volume onde pa

rece sistematizar os seus resultados aplicados a Siberia.

Infelizmente nao conheco 0 idioma russo, mas a. julqar pe

las ilustrac6es trata-se de uma notavel contribuicao.

Como voces mesmo perceberam houve uma convergencia
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partindo de anseios. variados, em.varios palses - para

esta nova abordagem em Geografia Flsica. A meu ver ela

e uma retomada de um esforco que sempre esteve presente
na escola alema de Geografia. De Troel a Klink. Ha uma
contribuicao muito interessante originaria da Universi

dade Martinho Lutero no Halle-Wiltemberg. Recebi do co
lega Sch~enfelder 6s dois volumes do S1mpOsio "Landscape

Synthesis" que daoconta dos' ultimos progressos naquele

setor.

Aadocao do paradigma do geossistema foi para mim tao
importante quanto aquele do ritmo climatico a partir da

proposta de Sorre. Contudo, se eu trabalhei muito sob este
segundo e nele desenvolvi uma estrategia pessoal de pes

quisa escrevendo varios trabalhos, 0 primeiro nao se en
contra demonstrado em obra escrita.

Oparadigma do "geossistema" foi, para mim, de grande
proveito em dois setores. De um lado elecontem meritos

altamente didaticos que foram sobejamente explorados em
sala de aula. Aqui mesmo, aoministrar a disciplina "Ana
lise da Oualidade Ambiental" fiz uso dele. Nao sei se 0

meu esforco frutificou. Malgrado meus esforcos ele parece
ainda correr 0 risco de confundir-se (sem razao) com 0

"ecossistema" dos bic5logos. Seu conceito e uso, com pers
pectiva cr!tica, esta longe de ser a receita~panaceia que

alguns esperam. Ele deve ser visto, como paradigma, que e
como conceito e referencial tec5rico - a aprimorar e aper
feicoar pelo uso e cr!tica - e nao como fato concreto a
ser identificado no campo. ~ um meio de caracterizacao de
paisagens ou unidades ambientais, tanto quanto poss!vel,
homogeneas.

Sardo da sala de aula, esta concepcao me foi sobremodo
util na aplicacao pratica ao planejamento. E eu 0 utili
zei com grande proveito, em algumas ocasioes. No caso, da
implantacao urbana daBarcarena, no Para, em companhia
da colega e amiga Teresa Cardoso da Silva,na equipe do
arquiteto Joaquim Guedes, talvez possa apontar um dos me
lhores exemplos. Com alunos de iniciacao cient!fica na
USP, produzimos uma analise da qualidade ambiental na re-

138



g~ao de Ribeirao Preto, que representou ~m grande progres

so em termos de avaliacao crltica dos resultados dessa

aplicacao metodologica.

Como se ve, nao poderia tratar-se neste caso, de uma

"despedida" para "passar 0 bastao" aos outros que conti

nuam. Mas, tenho um copioso acervo de experiencias varia

das e material grafico. No ultimo curso ministrado na p6s

graduacao (Mestrado em Geografia) em Belo Horizonte, apro

veitei para desenhar uma serie de ilustrac5es que foi bem

acolhida pelos alunos.

Talvez eu possa - se houver tempo livre e julgar de al

gumaserventia - elaborar em torno desse material, aquilo

que os franceses chamam de "mise-au-point". Se ficar con

ciso podera dar um artigo. Mas 0 nUmero de ilustrac5es tal

vez venham atorna-lo num opusculo. Quem sabe? Talvez eu

o realize.

GEOSUL - 0 que 0 impede de faze-lo agora? Quais sao os

planos imediatos?

seus

CAFM - Para os planos de trabalho que alimento talvez eu pre

cisasse de muito mais anos do que eu possa dispor. Estu

dar. Escrever. Ha muita coisa em cogitacao. Mas no momen

to a prioridade nUmero um e fazer uma longa viagem ao

Piau!. Voltar as ra!zes, rever lugares, conhecer outros.

Dall sa! aos dezoito anos e nao posso dizer que conheca

a minha terra. Pelo menos 0 quanto eu gostaria. Vol tar

com 0 coracao aberto para matar saudades e exorcisar

fantasmas. Tentar associar minha pratica adulta na Geogra

fia com 0 sentimento que me ficou da infancia e adoles

cencia. A busca do espaco perdido. 0 espaco do coracao. Da

terra natal: 0 Heimatland dos alemaes. 0 tempo, este nao

deve ter sido perdido. 56 me arrependo do que nao pude fa

zero Malgrado todas as agruras e dificuldades eu sinto que

o tenho aproveitado ao maximo de minhas possibilidades.Nao

lamento um tempo que nao foi perdido. Procuro reencontrar

um espaco precioso do qual fui privado.
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