
ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR VICTOR ANTONIO PELUSO JONIOR* **

VICTOR ANTONIO PELUSO JUNIOR - nasceu em Florianopolis em 1909. Formou-se
Engenheiro Geografo pelo Instituto Politecnico em 1928. Em 1932 con
segue seu primeiro emprego como Auxiliar Tecnico na Diretoria e Ter
ras e Coloniza~ao, sendo, logo em seguida promovido a inspetor de
terras (Lages e Mafra). Em 1934 foi nomeado Diretor da mesma repar
ti~ao. De 1939 a 194~, integrou a campanha de Coordenadas Geografica
do Conselho Nacional de Geografia. Em 1949, realizou estagio no
"Coast abd Geodetic Survey", nos Estados Unidos. Em 1950, assume a
Secretaria da Agricultura, no Governo de Irineu 80rnhausen. Formou
se 8acharel em Geografia, pela Antiga Faculdade Catarinense de Filo~

sofia em 1958, onde ingressou como Professor em 1960. Em 1965, foi
eleito Presidente da A.G.8. 2 ainda socio do Instituto Historico e
Geografico de Santa Catarina, do qual foi presidente durante muitos
anos.

1) Seus pais como vieram para Florianopolis? Em que traba

Ihavam? Seus irmaos que atividade tiveram? Assistiu a manifes

ta¥ao a Sacco e Vanzetti em Florianopolis? Como foi?

,R - Meu pai era italiano, tendo imi.grado com a famIlia na

idade de sete anos, para Desterro, em 1873. Aqui se criou e

aprendeu 0 ofIcio de sapateiro. Com a idade de vinte anos foi

para Montevideo, por se ter envolvido na Revolu¥ao de 1893.

Voltando ao Brasil, residiu na cidade do Rio Grande e Pelotas.

Foi nessa ultima cidade que se casou e veio estabelecer-se em

Florianopolis com fabrica de cal¥ados.

Somos tres irmaos. 0 mais velho e musico, foi professor do

Instituto de Educa¥ao, onde se aposentou; 0 segundo era comer

ciante de cal¥ados, mas terminou a vida como representante co

mercial em Porto Alegre; 0 mais mo¥o era eu, que fiz 0 curso de

Engenheiro Geografo, trabalhei no Estado e, depois de aposenta

do, iui professor do Curso de Geografia da Universidade Fede
ral de Santa Catarina.

Meu pai, talvez por ter sido criado fora da Italia, era

patriota ferrenho, sempre pronto a 1utar a favor de tudo que se

*Perguntas formuladas pelos professores Carlos Augusto de Figueiredo Mon
teiro, Armen Mamigonian, Odair Gercino da Silva, Arlene Maria Maykot Pra
tes e Maria Dolores Buss.

**Entrevista originalmente publicada na Revista Geosul n9 1, Ano I, 19 semes
tre de 1986.
CEOSUL - n9 12/13 - Ano VI - 29 sem. 1991 e 19 sem. 1992.
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relacionasse com a sua patria e seus compatriotas. Dessa forma,

numa das tentativas de execu~ao dos anarqulstas italianos Sacco

e Vanzetti, pelo Governo dos Estados Unidos, a Liga oper~ria

de Florianopolis realizou grande manifestayao de protesto, se

melhante as que ocorriam em todo 0 mundo. Lembro-me de ver meu

pai na frente da manifesta~ao, empuroumco enorme bandeira verme

lha, slmbolo do anarquismo internacional, e assim protestando

contra a ameaya de morteaos seus patrlcios.

2) Como cidadao florianopolitano, gostarlamos que 0 Sr.

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

R - Nasci em 1909. Ate a adolescencia, minha visao da ci

dade resumia-se as ruas em que havia morado e aos lugares que

visitava.

Morei na rua Conselheiro Mafra, na Figueira. 0 cais junto

ao mar ja estava construldo, mas ainda havia velho sobrado a

beira-mar. 0 mercado limitava-se,ao predio na rua qonselheiro
Mafra. Depois era 0 cais e a praia. rye manha, chegavam as ca
noas com peixe, verdura, lenha, louya de barro e outros produ
tos do continente. Por toda parte andavam carregadores ofere

cendo-se para transportar 0 que se comprasse. Uma das recorda

yoes mais fortes era a passagem, pela rua estreita, do autQmo

vel do Carlos Heep-eke ou do Eduardo Jiorn, ocasiao em que nin
guem segurava em casa a gurizada que corria-para ver aquela ma
ravilha.

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

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

Manejo, onde atualmente esta 0 Instituto de Educayao. Nele os

soldados, diariAmente, faziam exercicios. Passei a conhecur to

dos os toques de corneta como se fosse praya velha. A Avenida

Hercilio Luz ja estava aberta e 0 corrego Fonte da Bu1ha cana

lizado, mas ainda havia casa sobre 0 ponti1hao na rua Fernando

Machado. Nessa epoca curs ava 0 Grupo Escclar Lauro t-1IH1er, e,
depo1s, 0 curso preliminar do Ginasic Catarinense. Lemb r c-nue bGu:

da rua Nova (Rua Anita Garibaldi), a praya do Teatro COlli 0 Cun-
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gresso na esquina e a rua do Grupo, que percorrfa dlarlamcnte;

para 0 Glnasio, eram as mesmas ruas ate a rua Narechal Foch (a

tual Nereu Ramos) que subia para alcanyar a rua Presldente Cou

tinho e daI a rua Esteves Junior, onde flcava 0 Ginasic.

Entre os passelos, ccupava 0 prlmeiro lugar 0 cem1terl0,no

morro da parte final da rua ConselheiroNafra, junto ao local

em que fol localizada a Ponte HercIlio Luz. Ao lado ficava 0

cemiterio alemao, muito bem tratado. Atraia-me a vista maravl

lhosa que de la se descortinava. Para urn lado era 0 mar e 0

continente, e para 0 outro a cidade.

Esta era a citiade da minha infancia. Quando havia
sao - a de Sao Sebastiao e a do Senhor dos Passos - a

procis

cldade
par~cia-me maior, pois percorria ruas pelas quais nao costumava
passaro Na juventude estava alertado para 0 que a cldade signi

flcava. A Praya XV de Novembro era a area central, com 0 Cafe
Natal no canto do jardlm proximo a rua Conselhelro Nafra, e 0

Comercial no canto oposto, perto da rua Joao Pinto. As duas pri

meiras vias de cada lado da Praya, depois das do cais, consti

tulam zona comercial: a rua Conselhelro Nafra, ate 0 MercadoPU

blico (que entao ja tinha 0 acresclmc do segundo ediflclo) era

a principal, seguida da rua Joao Pinto, limitada ao primeiro

quarteirao; a rua Felipe Schmidt seguia a esta em Importancia,

ate a Confeitaria do Chiquinho, e, flnalmente, a rua Tlraden

tes, tambem na parte do primeiro quarteirao. A rua Felipe Sdmddt
havia sido alargada, mas por muito tempo 0 predio da Confeita

ria do Chiquinho, na esquina, quase fechava a rUa, deixando,

talvez, cerca de do~s metros apenas ao predl0 fronteiro.

A Praya XV de Novembro era 0 nucleo vivo da cidade - marco
da sua vida social: era 0 centro das praticas religiosas, da

administrayao, da vida polItica, do lazer, da elegancia No

Jardim Oliveira Belo, parte central da Praya, desfilava a ele

gancia feminina, que depois passou a exibir-se na calyada do

Palacio do Governo e rua Felipe Schmidt; em seu coreto bandas

de musica realizavam concertos q~ase todos os domingos. Era na

Praya que os polIticos recebiam os aplausos por seus acertos e

as vaias pelos seus erros; ainda na Praya se resolviam as ques

toes pessoais, com socos, pontapes e bengaladas, raramente com
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Armas. Os viajantes chegados pelos vapores fundeados na bala

desembarcavam no cais Miramar, na face da pra9a junto a praia.

Multo da lmportancla da Pra9a XV de Novembro desapareceu quando

a Ponte Herclll0 Luz fez cessar 0 trafego de lanchas da bala
com destino ao Estreito, que na ilha tinha seu ponto terminal

no cais do~iramar.

Nao falo como geografo, mas com 0 sentimento de quem viveu
epoca feliz nesta cidade. Florianopolis era calma e provincia
la, mas para os m090s tinha 0 encanto e a beleza que estavam na
alma do jovem que come9ava a encarar a vida.

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

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

R - Fui levado ao Instituto politecnico em virtude de de
sentendimento com a direyao do Ginasio Catarinense. Por outro
lado, pareceu-me bom fazer os estudos aqui mesmo em Florianopo-'
lis. 0 fundador do estabelecimento foi 0 Desembargador Jose Ar

tur Boitl!ux. lIavia, na propria escola, curso preparatorio, ~Ub

permitia os exames parcelados de nlvelsecundario, e 0 Curso
Anexo, que aperfei90ava os conhecimentos em matematica, para
:)s candidatos aos cursos de Agrimensura e Engenheiro-Geografo.

~lem desses dOis cursos havia 0 de Farmacia, Odontologia e Co
mercio. Os professores eram profissionais residentes na cidade,
como 0 farmaceutico Henrique Br~ggemann,o medico Dr. Carlos
Correa,' os engenheiros Dr. Celso Sales, Dr. Haroldo Pedernei
ras, Dr. Oscar Ramos e outros mais.

4) Apos formado, quais as primeiras atividades profissio
1ais'desenvolvidas? Origem do Departamento Estadual de Geogra
fia e Cartografia? Como se reuniu 0 corpo de funcionarios? Co
mO se organizou a biblioteca? PUblicayOes? Viagens aos Estados
Unidos e quais as experiencias? Aplica9ao dos conhecimentos
geograficos em Santa Catarina?

R - Formei-me em 1928. A obten9ao do primeiro emprego foi
diflcil. Somente em 1932 consegui 0 lugar de auxiliar-tecnicona
Diretoria de Terras e Colonizayao, que no final do ano anterior
fora reorganizada.
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Os trabalhos topoqraficos realizei nesta fase'. Em maior
parte foram medi90es de terras no municIpio de~om Retiro, e,

mais tarde, levantamentos topoqraficos de areas que 0 Estado ad

quiria para neles projetar obras pUblicas.

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

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

chE!lfia do servi90 tecnico da reparti9ao, e em 1934.fui nomeado
Diretor da reparti9ao.

A Diretoria de Terras e Coloniza9ao foi escolhida para in
teqrar 0 Conselho Nacional de Geoqrafia par parte do Estado de
Santa Catarina. Como seu diretor, passei a fazer parte da As
sembleia Geral desse Conselho. Entrei, assim, em contato com
OS qeografos do Conselho, entusiasmando-me pela Geografia, que
passei a estudar com afinco. Nas semanas que passava no Rio de
Janeiro, estava sempre em contato com Fabio Macedo Spares Gui
maries, Lucio de Castro Soares, VerIssimo da Costa Pereira e
outros, examinando trabalhos e discutindo pesquisas. Conheci a

professor Delgado de Carvalho, que an1mava meu entus1asmo. Re
sultou dar que pouco privei com as dema1s membros da Assemblcia
Geral.

Em 1939 0 Conselho Nacional de Gepgrafiacriou a Campanha
de Coordenadas Geoqraficas, selecionando engenheiros em curso
levado a efeito no Observatorio Nacional de Astronom1a, sob a
dire9ao do Professor Hugueney de Matos. Feito esse curso, fi

que1 a disposi9ao do COnselho, e deixe1 a dire~ao da Diretoria
de Terras, substitufdo pelo Engenheiro Jose Nicolau Born. Inte
grande a campanha de coordenadas geograficas, fiquei traba1han
do no territorio catarinense, de 1939 a 1946.

Percorri 0 Estado de Santa Catarina em todos as sentidos.
Viajando de onibus, de caminhao, em lombo de mula, em carro de
bOi ou em canoas atraves de rios encachoeirados, conheci bern a
nossa terra. Quando ia ao Rio de Janeiro prestar contas do ser

vi90 executado, adquir1a Li vros e frtlq~entava a Llbllotl:cLI do
Conselho.

o trabalho de levantamento de coordenadas geograficas no
SuI do Brasil e terrivelmente monotono. Ficava, as vezes, dcis
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ou tres meses em lugarejos ou em barraca no mate para conse

guir duas ou tres noites de observayao astronomica . Em media,

cada coordenada levava deum a dois mesespara ser determinada.

Somente no inverno era posslvel .adi ant ar os traba~hos, nas
frias noites estreladas, ocasiao em que conseguia determinar

duas coordenadas em uma semana. Mas a dificuldade de transporte
fazia-me, nessa ocasiao, perder noites boas para otrabalho. Os
colegas que receberam a incumbencia de fazeros levantamentosno
Norte do Pals nao tinham tais problemas, e levantavam oito a

dez coordenadas par meso

A bagagem com que viajava. compr~endia tambem dois caixotes
de livros de Geografia. 0 estudo auxiliou-me a suportar as lon

gas esperas. Sentia-me, entac, capaz de realizarpesquisas e
redig1r trabalhos, assim escrevendo - Rio ItajaI do Oeste, La
ges - a Rainha da Serra. A cidade de Ituporanga, a Vila de ·Pon

te Alta, Lagoinha.

Cumprido 0 programa ,de determinayao de coordenadasgeo
graficas em Santa Catarina, voltei para a Diretoria de Terras e ,
ColoniZayAo. 0 Dr. Nereu Ramos, Interventor Federal,havia cria
do, atendendo a pedido do Conselho Nacional de Geografia, 0

Departamento Estadual de Geografia e Cartografia, e ainda nao 0

instalara. Pui, entao, ·nomeado seu Diretor .

Os func10n~rios vieram da Diretoria de Terras - escritura
rios e topografos - e do Departamento Estadual de Estatistica 
os desenhistas.

Um dos cuidados que.tive na organizayao do Departamento roi
criar a biblio,teca • .Foi toda ela adquirida com a economia de
verbas da Reparti9ao.

Fazia parte de meu programa de trabalho a publica9ao de
revista geografica. Encontrei fechados todos os caminhos nor

mais para pub:ticayOes. Adquiri, entao,uma maquina Nmultilith",
enviei ao Rio de Janeiro funcionario para aprender a opera-la,
e dessa forma 0 Departamento pede publicar 0 "DEGC Boletim
Geografico", de que salram cinco nfuneros, e algumas publica-

yOes avulsas .- Rele~o de .Santa Catarina, Cidade de Ituporanga
e Bacia do Itajai. Os trabalhos publicados no boletim e avulsos
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Carlosforam de autoria do Professor Wilmar Dias, Professor

BUchele Junior eVictor A. Peluso Junior.

Em 1949 surgiu a oportunidade de realizar estagio no "~t

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

de gabinete, acompanhei as turmas de triangula9Ao e de nivela~

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

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

que me especializara, 0 trabalho geodesico e caro, e 0 Conaelho
Nacional de Geografia nao dispunha de recursos para auxiliar a

iniciativa estadual.

5) Em que oportunidade 0 Sr. recebeu 0 convite para ocupar
a pasta da Secretaria da Agricu~tura? EducayAo? POE?

R - Era Diretor do Departamento Estadual de Geograf.ia e
Cartografia quando,na elei9ao de 1950, 0 Partido Social Demo

cratico (PSD) perdeu a eleiyao para a Uniao Democratica Nacio
nal (UDN). Subiu ao Governo 0 Sr. Irineu Bornhausen.

Conhecedor de administra9ao, 0 novo Governador sabia que

mudan9a repentina de toda a equipe que se encontrava nos ·postos
do segundo escalao para baixo criaria grave perturba9ao no ser
vivo publico . Dessa forma conservou os diretores e chefes de

sec9ao que encontrara. Entre elea estava 0 diretor do Departa~

mento Estadual de Geografia e Cart~grafia, filiado ao PSD.

o Governador Irineu Bornhausen tinha de:Jejo de fazer um
plano de obras para 0 Estado. Conhecedor profundo da realidade

catarinense, tinha ideias precisas sobre as obras que deviam

ser realizadas e como conseguir recursos para financia-las.Pro
curava entio, entre as pessoas ao seu redor, quem compartilhas
se de suas idaias.

o Planejamento, ao tempo em que partioipava das Assem-
blaias Gerais do Conselho Nacional de Geografia como Diretor de

Terras e Coloniza9ao, atraia os geografos do Conselho. 0 pro-

fessor Jorge Zarur, quando voltou dos Esta~os ~nidos com sua

tese sobre 0 Nordeste, realizou diversaspalestras sobre seu
trabalho, e mostrava a importar,cia que tal trabalho poderia

ter no planejamento da regiao nordestina. 0 papel do geografo

no planejamento regional passou a s'~~ tema de acaloradas d1s~
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cussoes no CNG. Tambem fui atingido po~ essa moda, e ded1quei
multo tempo ao estudo dos planejamentos qw! Be realizavam nos

diferentes paises.

o diretor do Departamento Estadual de Geograt1a e Carto
gratia despachava diretament'e com 0 Govemador. Ouando compa
reeia ao Palacio para despacho, 0 Governador Irineu Bornhausen
levantava a questao do planej~!nto, deixando-me .discorrer so
bre as formas dessa tecnica de adm1nistra~ao e sua aplica~ao

8JI\ Santa Catarina. Convldou-me, entao, para formular esse pla

no, dentro das ldelas que dlscutiamos. Partlndo do prlnc!pioque
o responsavel pelo planejamento deveria ter 0 "s1;atus" de Se

cretario de Estado, para discutir, em situa~ao de igualdade, os
problemas com os demnis Secretarios, convidou-me para Secreta
rio da Agricultllra.

o Governador Irineu Bornhausen via, com nitidez, a neces
sidade de 0 Estado de Santa Catarina construir rodovias moder
nas, instalar uslnas hidreletricas e termeletricas, desenvolver
a agrlcultura e dar maior eficiencia a educa~ao e a saude pu
blica. 0 Plano de Obras e Equipamentos, conhecido:pela sigla
POE, previa a constru~ao das rodovias Sao Francisto do SuI-Por
to Uniao, Itaja{-Curitibanos e Laguna-Tubarao-Sao Joaquim. As
usinas hidreletricas ficariam em Chapecozinho, Estreito do Rio
Uruguai, Canoas, Cubatao e Garcia, e a termeletrica em Tubarao.
Na Agricultura, planejava-se construir 67 edifIcios de supervi
sao tecnica, que se chamaria "Casa de Colono", oficina mecanica,
Campo de Experimenta~ao AgrIcola, Instituto de Ouimica Agrico
la, e melhoramento d~s escolas praticas de agricultura de Ca
noinhas e de Lajes; na Educa~ao, constru~ao de 160 estabeleci
mentos de ensino pre-primario, auxilio para constru~oes de es
colas semelhantes nas ~edes de ensino municipal e particular,
e aquisi~ao de ve{culos para a Fiscaliza~ao de Ensino; na
Saude; constru~ao de 4B Postosde Saude e aquis iyao de

veIculos para 0 Servi90 de Saude PUblica, constru~ao de Centro
de Forma~ao de Auxiliares de Saude Publica e de dois Postos de
Fabrica~ao de vacinas anti-rabicas.

Deixando de lado· a ideia de emprestimo externo, foi resol
vida a criayao da taxa de 20% sobre 0 imposto de Vendas e Con-
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s1gnayoes para f1nanc1ar 0 Plano.

M1nha pos1yao no Governo, se 1n1c1almente provocou reayoes

oontrar1as, f01 depo1s normal, porque a classe polrtica estava
hab1tuada a ver em m1m, apenas,urn homem ded1cado ao trabalho,
aem qualquer pretenyao poll~1ca. Naturalmente todos sab1am que
era filiado ao PSD, mas 1sso nada representava porque nunca to
mara at1tude pollt1ca. Mais tarde 1ngressei na UDN, de que fu1

Secretario Geral, porem nenhurn politico temeu que Ihe d1sputas

se espaQo ele1toral.

Minha passagem pela Secretar1a da EducaQao foi ac1dental,
ocorrida em subst1tuiQoes durante a ausencia do respect1vo t1

~ular.

6) E a sua part1c1paQao na Uniao Geografica Internacional?

R - A questao da Un1ao Geografica Internacional apareceuan
urna das Assemble1as Gera1s do Conselho Nac10nal de Geografia 0Cs

anos cinqftenta. Tratava-se de determinar a quem caber1a a re
presentaQao, no Bras11, da Un1ao Geograf1ca Internacional, or
gan1smo pertencente a UNESCO, responsavel pela rea11zaQao dos
Congressos Internac10nais de Geograf1a, e que realizar1a, no
Rio de Janeiro, 0 XVIII Congresso. D1versos geografos do Conse
Iho Nac10nal de Geograf1a pretend1am que a esse orgao dever1a
ser entregue tal representaQao, mas outros, tanto do CNG como a
ele extranhos, ap01ando-se em regulamento da propr1a UGI, que
recomendava representayao nao governamental, ~uer1am que fosse

cr1ada Com1ssao const1tuIda de geografos das d1ferentes reg10es

bras11e1ras. Defend~a esta ultima posiyao 0 Professor VerIssirno
da Costa Pere1ra, urn dos grandes geografos bras11eiros. A As
semble1a Geral do CNG compet1a dar a decisao. Manifestei-me,
desde 0 1nrc10, favoravel ao ponto de vista do Professor Verrs

s1mo, que acabou prevalecendo. Foi ele1ta, entao, a Comissao

Nac10nal do Br~s11 da Un1ao Geograf1ca Internac1onal, elegen
do-se Presidente 0 Professor Aroldo Azevedo, Secretario Execu
t1vo 0 Professor H11gard O'Re111y Sternberg e urn geografo de
cada reg1ao bras11e1ra. Tendo 0 Professor Aroldo Azevedo renun
ciado a Presidenc1a, em 1956, pouco antes da rea11zayao do Con
gresso Internac10nal de Geografia, fu1 eleito para 0 cargo, ne

Ie permanecendo ate 1966. Fo1 nessa qualidade que partipei dos
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Congressos Internacionais de Geografia do Rio de Janeiro e

Stocolmo.

7) Atividade na Associa~ao dos Geografos Brasileiros
sembleia de que participou)~ Qual 0 significado da AGB na
ca? Elei~ao para a Presidencia e organiza~ao da Assembleia

Blumenau?

de

(As
epo

de

R- Participei de poucas Assembleias Gerais da AGB, em
virtude da dificuldade de conciliar minhas obriga~oes profis

sionais com a realiza~ao desses eventos. Fui, apenas, a .de Ri
beirao Preto, Po~os de Caldas, Rio de Janeiro (quando se rea
lizou 0 II Congresso Brasileiro de GeOgrafos) e a de Blumenau.

A Associa~ao dos Geagrafos Brasileiros gozava de grande
prestIgio entre os e~tudiosos da Geografia em nosso Pais. Ini
cialmente foi abalada pelas rivalidades entre os nucleos de
SaO Paulo e do Rio de Janeiro, mas depois houve entendimento
entre os doisgrupos e ambos trabalharam pelo engrandecimento

da Associa~ao.

Pertencendo ao quadro desacios do ~o de Janeiro, • fui
eleito Presidente da AGB por ocasiao da realiza~ao do II Con~

gresso Brasileiro de GeOgrafos, em 1965. Foi no perlodo de mi
phapresidencia que se realizou a Assembleia em Blumenau. Sem
pre lamentei que as administra~oes que me sucederam nao tenham
publicado os' Anais da Assembleia de Blumenau. Alem de valiosas
comunica~oes, 0 levantamento realizado na cidade, principalmen
te nas industrias, continham valiosIssimas informa~oes sobre a
cidade.

8) ~obre a antigu Faculdade Catarinense de Filosofia, como
foi sua participa~ao como aluno e professor?

R - A Faculdade Catarinense de Filosofia foi fundada quan
do estava na Secretaria da Agricultura. Quando houve a reuniao
das pessoas interessadas nacria~ao da Faculdade, meu nome
constava da rela~ao dos futuros mestres. Declinei dessa honra,
declarando que quando fosse instalado 0 curso de Geografia e
Historia, eu seria candidato a freqftenta-lo como aluno. Meu de
sejo era lecionar na Faculdade, mas desejava faze-lo como di
plomado na ciencia que tanto me atraia. Nao me foi possivel £a-

16



His

dois

zer parte da primeira turma de estudantes de Geografia e

toria. Ouando me matriculei, veio ·a separayAo entre os

cursos, e entrei no de Geografia.

Anos antes havia participado da Assembleia Geral do CNG em

que foi .sugerida, ao Ministerl0 da Educayao, a separayao entre

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

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

separayao existe, propos e defendeu, ardorosamente, a autonomia

do Curso de Geografia. Seu argumento principal repousava n~

necessidade de preparar 0 ge6grafo para seu trabalho em plane

jamento regional. Os mestres franceses que nessa epoca se en

contravam no Brasil manifestaram-se contrarios a medida.

Alias as obrigayoes de aluno do Curso de Geografia com 0

trabalho na Secretaria de Estado nao foi facil. Sempre admirei

e respeitei os grandes professores que encontrei na Faculdade,

como 0 Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que

veio substituir 0 Professor Joao Dias da Silveira, 0 Professor

Paulo Lago, Professor Francisco Takeda, Professor Armen Mamigo

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

que recebi, e nada e capaz de expressar a honestidade desses

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

fa to de jamais me dispensarem de qualquer dos deveres inerentes

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

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

nao fosse agora 0 Professor Carlos Augusto lembrar-me daquela

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

Havia grandes professores naquela ocasiao, como Carlos
Augusto de Figueiredo Monteiro (que veio substituir 0 Professor
Joao Dias da Silveira), Paulo Lago, Francisco Takeda, Armen

Mamigonian e outros mais. Estes tres ultimos continuaram na Fa

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

distinguindo-se per sua capacidade e dedicayao. 0 Professor

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro foi para Sao Paulo, onde

brilha pelo seu talento. Sou grato a todos eles, considerando

os meus grandes amigos. Minha passagem de aluno para professor

foi quase automatica. Antes de deixar a Secretaria do Plano de

Obras e Equipamentos, no Governo Heriberto HUlse, ja era Auxi-
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liar de Ensino, continuando depois de criada a Universidade Fe

deral.

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

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

R - Sou socia do Instituto Historico e Geografico desde

1930. Fundado eIl!1896, 0 Instituto tem side amparado pela so

cie~ade catarinense em toda sua existencia, ainda que conhecido

perlodos de vida latente. Isso aconteceu na decada de sessenta,
voltando a funcionar quando 0 Professor Walter Fernando Piazza

novamente 0 reorganizou, em 1973. Havendo elei9ao, fui eleito

Presidente, com 0 apoio do Professor Walter Piazza, que ocupou
a Vice-Presidencia. Atualmente continuo seu Presidente.

o Instituto tem atividades social, administrativa e cien

tIfica. As atividades sociais sao as sessoes solenes, realiza

das em homenagem a fatos e personalidades da nossa historia,

receP90es a novos s6cios, etC.l as atividades administrativas
constam de reunioes da Diretoria, para as quais sao convidados

todos os SOCiOSl as atividades cient{ficas sao levadas a efeito
em sessoes especiais, para comunica90es, conferencias, simpo
sios. Ouando 0 socio desejar, pode tambem fazer comunica90es

na sessao da Diretoria. As atividades que 0 Instituto desenvol

ve sao publicadas na Revista do Instituto HistOricoe Geografi
co de Santa Catarina, que nesta Terceira Fase de sua existenc1a
tem 0 sexto nUmero no prelo.

10) Por que 0 Departamento Estadual de Geografia e Carto
grafia foi extinto no Coverno Konder Reis?

R - Nao eonneco as razoes. 'rambem na mesma ooas i.jio desa

pareceu 0 Departamento Estadual de EstatIstica. Oualquer que
tenha sido a causa, no fundo ela e fruto do desaparecimento do
entus1asmo que elevou 0 Instituto Brasileiro de Geografia e Es

tat{stica a br1lhante s1tua9ao dos primeiros anos de sua exis

tencia. A mudan9a na filosof1a do IBGE, atualmente Funda9ao
InstitutoBr~ile1rode Geografia e Estat{stica, teve reflexo na

falta de apoio aos orgaos estaduais de Geograf1a e Estatistica,
muitos dos quais fecharalO, como em Santa Catarind.
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11) '0 que 0 Sr. poderia dizer sobre 0 antigo Boletim Geo

grafico de Santa Catarina (DEGC)? De quem foi a ide1a? Ouem ercw
as colaboradores? Ouantos nUmeros salram?

R - 0 Boletim Geografico do Departamento Estadual ae Geo

grafia e Cartografia f01 modesta publica9ao iniciada com grande

ambi9ao pelos funcionarios do Departamento. Como Ditetor, acha

va que sem pUblicayao nenhum serviyo de natureza cientlfica

sobrevive. E por isso lutei 'pa r a realizar a ideia de publicar 0

Boletim. Como colaboradores, nao consegui reun1r senao 0 Pro

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

migo, sao os responsave1s pelos textos publicados. Nada, porem,

conseguirlamos se nao fosse a dedicayao dos funcionarios do
Departamento. Posso dar 0 exemplo do mapa dedistribuiyao da

populayao de Florianopolis, feito pelo Professor Wilmar Dias.

Era necessario fazerinqueritos na maior parte das casas da ci

dade, e nao havia recurso para pagar 0 trabalho. Os func1ona

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

elementos que 0 geografo necessitava para 0 seu mapa.

A falta de recursos financeiros obrigava a econom1a nas

verbas. Todos cooperavam e assim conseguia meios para adquirir
material de impressao.

o recurso a Multilith para imprimir 0 Boletim e os dese
nhos feitos diretamente na chapa mostravam a pobreza de recur

so, mas 0 esforyo foi bern recebido, tanto em Santa Catarina
como em todo Pals.

A contribuiyao do Professor Wilmar Dias merece ser ressal
tada. Os estudos de Geografia Urbana eram raros no Brasil, e

os que f az Lam obedeciam a orientayao do mestre frances ----,, Pierre

Mombeig. 0 trabalho do Professor Wil~ar Dias afastava-se dessa

~rientayao, seguindo a da Escola de Chicago, onde estudara . As

pesquisas foram feitas pelo proprio autor e por funcionarios do

Departamento. 0 trabalho do Professor Carlos Bftchele Junior,so

bre a Bacia do ItajaI ainda que de caditer descritlvo, e excn

lente monografia sobre essa bacia hidrografica .

A minha contribuiyac no Boletim Geografico foi de Geogra
fia Humana. Pretendi, sob 0 tItulo paisagens Catarinenses, es-
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tudar a variedade de modos de vida em Santa Catarina. Saindo do

Departamento, desapareceu essa publica9Ao, que teve apenas cin

co niimeros.

Esta pergunta encerra a entrevista. Agrade90 aos professo

res do Departamento de Geociencias a distin9Ao escolhendo-me

para iniciar as entrevistas que sua revista publicar~ em seus

nUmeros. Modesto professor aposentado, ou como diz em sua lin
guagem positiva e crua 0 Instituto Nacional de Previdencia So

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

ge~graficos 0 mesmo entusiasmo que se apoderou de mim quando,

na cecada de trinta, entrei em contato com essa ciencia no Con

s.elho Nacional de Geografia. Continuo a trabalhar, como demons
tro na co1abora9aoda Revista do Instituto Hist6rico e Ge09ra
fico de Santa Catarina e demonstrarei colaborando na Revista

que 0 Departamento de Geociencia lan9a. Meus trabalhos serao,
sempre, amensagem de um amigo que se mantem em comunhao com os

ideais dos professores pelo desenvolvimento da Geografia.

'fIrmalhos publicados pelo ~rof.Victor Antonio ~.luao JUn10r

o vale do ItajaI d'Qeste - Anais do IX Congresso Brasi
leiro de Geografia - Vol. V - Rio de Janeiro - 1944.

A criayao da Capitania da Ilha de Santa Catarina - Re

vista do Instituto Historico e' Geografico de Santa Catarina
Vol. XIII - 29 semestre - 1944.

Paisagens ca~arjnenses - Boletim Geografico do DEGC - I
- n9 1 - 1947; II - n9 2 - 1947; III - n9 3 - i948; IV - n9 4 
1948 ~ F1orianop01is.

Duas vilas no Estado de Santa Catarina - Boletim de Sec

9AO R~gional do Rio de Janeiro - Associa9ao dos Geografos Brir
sileiros - n9s 5 e 6 - Rio de Janeiro - 1948.

A estrada de rodagem de F10rianopolis a Peperi-Gua9 u
Bo1etim Geografico do DEGC - n9 3 - F10rianopolis - 1948.

A mudanya da capital do Estado - Boletim Geografico do
DEGC - Florianopolis - n9 1 - 1947.
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A vila de Ituporanga - Boletim Geografico do DEGC - n9 3 

n9 4 - Florianopolis - 1948 .

Geografia e Folclore - Boletim Catarinense de Folclore

n9s 9 e 10 - Florianopolis - 1951.

o relevo do Estado de Santa Catarina - Boletim Geografico

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

Lages, a Rainha da Serra - Estudo de Geografia urbana

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

Janeiro - 1952.

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

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

1952.

Trad1~ao e plano urbano - Cidades portuguesas e alemaes no

Estado de Santa Catarina - Comissao Catarinense de Folclore

Florianopolis - 1953.

LatifUndios e minifundios no Estado de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina - Florianopolis - 1971.

A urbaniza9ao em Santa Catarina - Conferencia realizada

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

Problemas demograficos - Avalia9ao e prospectiva do feno

meno urbano em Santa Catarina - Conferencia realizada na ADESG

- Delegacia de Santa Catarina - Florianopolis - 1974.

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

1970 - Revista do Instituto Historico e Geografico de Santa Ca

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

A coloniza9ao alema na area fronteira a ilha de Santa Ca

tarina - Revista do Instituto Historico e Geografico de Sant4

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

A influencia do crescimento da popula9ao no plano urbano

e na estrutura da cidade de Florianopolis - Revista do Institu

to Historico e Geografico de Santa Catarina - 39 Fase - Floria

nopolis - 1980.

A evolU9ao da cidade de Chapeco - Do povoado a centro re

gional - Revista do Instituto Historico e Geografico de Santa
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Catarina ~ 39 Fase - n9 4 - 1982 - 1983.

A identidade catarinense - Revista do Instituto Historico
e Geografico de Santa Catarina - 34 Fase - n9 5 - 1984.


