
ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO MONTEIRO* **

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO MONTEIRO - nasceu em 1927 em Teresina. Li-
cenciou-se em Geografia- e Historia na antiga Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro em 1950. Apos
dois anos de estudos complementares como bolsista na Fran~a sob a
orienta~ao de Francis Ruellan (53-54), iniciou-se no magisterio uni
versitario na antiga Faculdade Catarinense de Filosofia (55-59). Si
multaneamente prestou asses.oria tecnica ao Departamento E.tadual -de
Geografia e Cartografia de Florianopolis. Lecionou ainda em Rio Claro
e Brasilia e apos seu doutoramento na USP, em 1967, ingressou nesta
universidade onde prosseguiu sua carreira academics ate a aposenta
doria em 1987. Foi membro ativo da UGI e colaborou com inu.er08 pro
gramas de pos-gradua~ao.

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

Nasci em Teresina - a primeira capital brasileira erguida

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

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

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

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

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

presentava urn "ciclo" economico anterior e decadente, assenta

do nas grandes fazendas de gado principiadas pela Casa da Tor

re da Bahia e acrescida do desbravamento paulista de Domingos

Jorge Velho, 0 destruidor de Palmares.

Pelas vertentes maternas, dos troncos Gon9alves Dias e Area

Leao, venho de antigas familias ligadas ao criatorio, e ja so

frendo a decadencia daquela atividade . Na nova capital encon

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

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

Mendes - filha do lendario Joao Paulo de Area Leao, ainda frui

*Perguntas formuladas pelos professores Armen Mamigonian, Leda Orselli, Maria
Dolores Buss, Neide Oliveira de Almeida, Arlene M.M. Prates.

**Entrevistas originalmente publicadas nas Revistas Geosul n9 4, Ano II - Se
gundo Semestre de 1987 e n9 9, Ano V, Primeiro Semestre de 1990.

GEOSUL - n9 12/13 - Ano VI - 29 sem. 1991 e 19 sem. 1992.
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r de algumas fazendas - tanto d¢ lade paterno quanta do seu
p imeiro casamento com urn fazend~iro do Vale do Longa - minha
a 0 materna - Julia GonQalves Dias - ja se casara pobre, filha

.honrado e empobrecido Cel. LudgeroGonQalves Dias, aposen
do de funQao pUblica. Coincidentemente as vertentes masculi
s, se organizaram de fam1liasmais modestas, que exatamente
r isso procuraram na vida milit~r 0 seu modo de ascenQao.
rson Edson de Figueiredo - Major Fiscal do Corpo Militar de

P l1cia - como pomposamente regi~tra urn cartao de visita - foi
a sassinado aos trinta e dois anos, por razoes polIticas, no

verno do Dr. Miguel Rosa, cequem era amigo e compadre. A
da militar que 0 levou a circular pelo estado, inclusive co
delegado na Parnaiba, fOl'l!l'apa.r1as urn "meio" para urn tempe
ento sens1vel, amante da poes1a e da musica, urn tanto idea-

sta chegando a ser urn dos 1un~~Tes do Centro Operario de
resina. 0 outroMajor - Santidi~ da Silva Monteiro - igual
te do Corpo Militar da pql1~La;e.tadual, dera vazao na ca

s rna a urn temperamento pritico .• inventivo, amigo da mecani
c , tecnico em eletricidade, ~con~~or de estradas pelos Ser

s .• Os ultimosrecursos du "'fo~~ndas de D. Sergia deram en
s jo. a grandes fantasias e pr?~i~~ram aos filhos varoes 0

ogresso das maquinas para uma·"ida aventurosa, fazendo baru-
. -~

o pelas ruas de Teresina comau~ posantes Motocicletas ale-
s. Meu pai - Raimundo, 0 "Mun~~, 0 seu favorito, foi man

d 0 para a Alemanha com a fin~idade de, em Hamburgo, estudar
na Escola de Mecanica de Siemens. Mais. fogoso do que estudio

a fase europeia de meu pai foi gasta mais em St. Pauli e
cabares da Berlim do in1cio dos anos vinte, ate que meu

, cortando-lhe a mesada, troUxe-o de volta, via Rio de Ja
ne ro, ao Piau1:

Em 1925, quando os "revoltosos" da Coluna Prestes estavam
as!portas da cidade, cUja defesa estava entregue ao Major Ja

co~ Garjozo meus pais casavam-se apressadamente, retirando 0

jU'lZ de paz ja do automovelem fuga da cidade. Naquele tumulto
ca ava-se a primogenita do Major Gerson, com 0 terceiro filho
do Major Santidio. Na emergencia da fuga da cidade para uma
fa enda no Alto Longa de propriedade de uma irma do noivo e
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materna.

(hoje Cel.

primogeni

condic;:ao

ante a iminencia de colocar sua filha em uma fazenda da famI
lia do namorado, D. Julia exigira 0 casamento, mesmo a despei
to da necessaria fuga da cidade em perigo de guerra.

Em 23 de marc;:o de 1927 nascia eu na rua da Gloria
Lisandro Nogue.ira) em Teresina na casa de minha avo
Enfrentei todas as vantagens e desvantagens de uma

tura de ambas as famIlias. Mimado e superprotegido,

essa que muito me marcaria.

Charles Lindemberg foi um dos meus primeiros herois e, em

bora xara, 0 meu nome nao se deveu a ele. Foi, antes, 0 heroi
de um dramalhao do fim do seculo intitulado "0 Casamento e a

Mortalha". Guardo, fotograficamente, lembranc;:as de minha in-
fancia, desde ds anos mais tenros. Minha adolescencia teve

por pano de fundo a ditadura Vargas e a Segunda Guerra Mun-
dial. Radio Nacional e BBC de Londres (ouvida magnificamente

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

capital do mais pobre estado da Federac;:ao era muito calma e
de certo modo marginal. Entre Sao Luiz (a Atenas Brasileira) e

Fortaleza onde iam estudar os filhos das famIlias mais abas
tadas (os ricos mesmo iam para 0 Rio) a minha terra era uma
cidade pequena, que apenas ostentava 0 status de capital. Na

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

dicional Liceu Piauiense - "equiparado ao D. Pedro II do Rio
de Janeiro" - e ja havia a Faculdade de Direito, com um corpo
docente "da casa", oriundo da velha escola do Recife. Os me
dicos, em geral, tinham sua formac;:ao na Bahia ou Rio de Janei

ro. Os transportes eram precarios e com os torpedeamentos ha
vidos na guerra, viajava-se para 0 Sul pelo Vale do Sao Fran
cisco. No trajeto, os estudantes de minha gerac;:ao vieram a
descobrir Belo Horizonte que passaria a ser um Shangri-la para

muitas famIlias piauenses.

Pelo tetro 4 de Setembro mambernbavam, raramente, companhias

vindas do Sul. Havia, nos anos 40 algumas poucas companhias
teatrais que, de tanto aderir ao circuito Nordestino, acaba

ram por se "nordestinizar". £ um trac;:o interessante que preci
sa ser "estudado". 0 Diario Oficial do Estado tambem era "no-
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t cioso" e era, nosanos trinta e quarenta, 0 maior velculo de
i forma9ao escrita, controlado pelo DIP da ditadura. Mas a
v da cultural estava centrada na escola. Desde as inocentes
" epresenta90es" de escola primaria, mas principalmente veicu

das pelo Liceu e pela Escola Normal. Alias 0 Colegio das
eiras (tambem Normal) era urn centro de ensino e divulga9ao
s1cal, acanhado, naturalmente, mas preenchendouma 1mportante

9ao•

Minha mae e tias eram professoras e, naquele entao,. lembro
que embora com mu1ta diflculdade no or9amento, ass1navam

vistas pedagOgieas, em geral de Sao Paulo. Era urna modesta
m s bem intencionadamane1ra de atual1zar os seus conhec1men
t s. J8 bastante maltratada, naqueles tempos, a classe faz1a

estao de enfrentar 0 lado "sacerdocio" do ens1no pUbl1co•. Ha
a na c1dade grabdes professoras primarias que se desdobravam
ntonas aulas da escola pGbl1caquanto na prepara9ao (parti
lar) para oS exames de admissao ao Liceu e g1nasios particu-

Curt1a-se literatura especialmente os romancistas do Nor
ste ao mesmo tempo que 0 Sul de 2rico VerIssimo nos fascina

como urn mundo exotico dentro do proprio Brasil. A literatu
estrangeira, fora os classicos, v1nha a reboque do cinema,

tadamente' a americana. Alias Hollywood marcava nossa vida
ora a gente nao se desse conta. Hoje, quando lemos 0 argen

Puig percebemos 0 quanta isso nos marcou, a todo~na Ame
Latina.

1. C1-' na .ua infanci••e ...ife.tou 0 inter•••• pel. OOO9r.fi.,

I Por urn princIpio fascinante, na es~ola primaria - a Es
cdla Modelo Arthur Pedreira - onde minha professora Adelaide

I
ntenelle nos introduzia "ao mundo' com grande propriedade.

nenhurn onus para seus alunos, ela nos recebia tardes in
iras_em sua casa (em detrimento de suas aulas particulares
matematica para ginasianos) para realizarmos tarefas de ma

p amento que seriam imposslveis de realizar em classe.



o que
co 10

(poste-

Acrescente-se a iste a nOQao imbutida no nordestino (in
consciente coletivo) de que, em grande parte, a possibilidade
de "ser alguem" ou "veneer na vida" fatalmente viria exigir
o nosso "exilio". Coincidencia ou nao, a maioria dos meus
professores de Geografia e Historia no secundario foram muito
bons e sempre gostei muito destas materias. E sempre procure!

ler muito mais do que seria necessario para dar uma simples
conta do recado. 0 Professor Anisio Brito, amigo do meu pai,
Secretario da Educa~ao por muitos anos, dava-me livros de
Historia e franqueava-me sua biblioteca. A aprendizagem das
ciencias, era mais dificil e ardua, sem laboratorios ou bi
bliotecas satisfatorias.

Talvez ainda urn pouco de "vagabundagem", devaneio ou dese
jo de evasao que sempre me induziu a urna grande curiosidade
pelo desconhecido e 0 desejo de conhecer 0 mundo.

Como todo garoto de minha gera~ao estudava-se nos livros
de Aroldo de Azevedo. Mas a minha curiosidade levava-me a ler
"os outros" - Veiga Cabral, Afonso Varzea ••• " ate descobrir
Delgado de Carvalho, nao muito popular, mas que me fascinou.
Alem deser 0 primeiro personagem em quem vi acrescentar-se 0

designativo de "geografo". Embora, no momento aquilo nao me
tivesse side urn "apelo" ou chamamento decisivo. Nem me ocor
reria que eu viria a ser seu aluno na Universidade do Bra
sil, embora em Historia Contemporanea.

2. Como se deu sua escolha pelo Cur so de Geografia?

Em abril de 1945 vim para 0 Rio de Janeiro curnprir 0 meu
destino de tentar, pelo menos, "ser alguem". Neste ana e no
seguinte tive que trabalhar para me manter e nao pude preten
der ingressar na Universidade. Aos 18 anos, vi 0 mar e 0 uni
verso urbano, desconhecidos para mim e ultrapassando p que
deles imaginara.

No final de 1946, um tanto desorientado sem saber
estudar e aterrorizado por nao poder faze-lo,o "acaso"
cou em caminho a Professora LETICIA QUEIROZ SANTOS
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FARIA pelo casamento), aluna do famoso MYRA Y LOPEZ
ao Rio e formando, em cursos intensivos, os nossos

eiros orientadores educacionais •.Eu nao sei que tipo de
baia" devo ter side para a professora LetIcia, que me apl1

todos os tipos de testes e questlonarios poss!veis, para
a eitura do seu trabalho de forma~aoacademica, mas 0 "acon
se hamento" ~ue ela me deu marcou decisivamente minha vida.

A entrada na Geografia fol outro "acaso". 0 dlrecionamento
er para a Historia, como ve!culo aum relacionamento com a
hi toria ou cr!tica da Arte, setorcom 0 qual a pslcologa en
co trara maior predlsposi~ao de mlnha parte. 0 que era verda
de ro naquele entao, quando eu me encontrava em estado de
ex lta~ao pela descoberta dos museua, conCertos,teatros, etc
no Rio.

Entrel para a Historia, associada a Geografla naquelaepo
ca e ao final do primeiro ana fui atra!do para a ~e09rafia.

Es a capta~ao teve como lntermedlario 6 professor Francis
Ru llan, ainda lecionando na Faculdade Naclonal de Filosofia
da Universidade do Brasil, onde lngressel em 1947.

Em julho/agosto daquele ano, Ruellan chefiara uma das ~
pe de pesquisa enviadas ao Planalto Central para promover
es udos sobre a localiza~ao da futura capltal ~o Brasll. As
sl , recem entrado na Universidade tlve um batismo de fogo
de dois meses de trabalho intensivo de campo, trabalhando em
e ipe de Geografos do IBGE complementada por estudantes, num

balho de cerca de 12 horas por dia, feitura de relatorios,
cussao, etc.

De volta ao Rl0 perdera 0 meu emprego do qua~ saira em fe
s e ultrapassara de mais de um meso Estando 0 Conselho Na
nal de Geografia do IBGE mudando de instala~Oes a sua Ol
io de Geografia (do Edif!cl0 do Hotel se~or para 0 vizl-
Edif!cio Astorla, na Cinelandla) e ampllando os seus qua

dr s, outra oportunldade surglu. Gra~as a uma sugestio de 00

ra~dO Amarante Roma.riz, com quem havla trabalhado naquele es
tu 0 do Planalto Central, ao Dr. Fabl0 Macedo Soares Guima
ra s, meu nome fol lncluido na rela~ao dos "auxiliares de
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geografo" que, baseado DaqueW1:l'elnamento . (em parte) e apro
veltando recem llcenclandos:~',~ografla, passaram a aumentar
o quadro de geografos do lBGS.

A partlr dal passel a ter'~ prlvl1egl0 de trabalhar em

Geografia e poder fazer 0 ~~ ~rso com 0 benefIcl0 de hora
rio especlal. Asslm, em 1947.comecel a estudar e em 1948 pas
sei a trabalhar "Geografla" •.

3. Fale sobre os prlmelros con~actos com a clencla

sua forma~ao academlca
geoqraflca:

A partir de um alentado trabalho de campo, antec1pando . 0

fazer face aos fatos antes de os estudar e ana11sar conce1
tual e teoricamente no gab1nete foi uma oportun1dade funda
mental, ·sequl ndo- s e a lsto opr1v11eqio de poder estudar e
trabalhar 0 meu objeto de estudo simultaneamente.

Assim, com esta fusao, oe ' t r aba l hos escolares e os "pro
fisslona1s" passaram a coexlst1r. Alguns amlqos admiram-se

que eu houvesse pub11cado ar~~gos em 1951 quase ao mesmo tem
po de minha licenciatura (1950)~ t precise dizer que meu pr1
meiro artigo, publicado na Rev~8ta Brasilelra de Geoqrafia,
do IBGE naquele ano, havia s1.cW'.concluIdo em 1949 como tra
balho "profissional" da se~a~ _qional Centro-Oeste da D1,,1
sao de Geografia, quando eu~ef~ ainda aluno do terce1ro ano.

o "Notas para 0 Estudo do c~lma do Centro Oeste Brasilel
ro" resultou da tarefaque m. f01 designada pelo Geografo
Chefe daquela Div1sao Regio~~l- Jose VerIssimc da Costa Pe
reira - como complemento aos .eatudos de campo realizado por
equipe de geoqrafos por ele .di~ig1da aquela req1ao, tendo co

mo assessor tecnico 0 Geogr«~F. ·Amerlc~no CLARENCE JONES.

Em vez de lamentar, rendQ.:~a.yas ao fato de ter feito 0
ant1go curso de Geografia e 'aistoria, no qual estava cont1da
tambem a mesma dose de AntropoiQg1a dest1nada ao Curso de C1
enc1as Soc1als. A provavel ~~~~lyaO do espayo ocupado pela
Geograf1a foi compensada pore-uma , melhor artlCu1a~ao com a ba-
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grandese humanIst1ca, 0 que f01, pelo menos para m1m, uma
vantagem.

Alem de Franc1s Ruellan com 0 qual t1ve ma10r contato um
dos professores de maior peso naminhaformayao fou H1lgard
O'Re1lly sternberg pela sua habi11dade em 1ntegrar 0 natural
e 0 soc1al~a anaJ,lsegeografica um fate palpitante.

4. Sobre sua formaQao prof1ss10nal no C.N.G.: pessoas, exper1en

c1as, 1nfluenc1a?

A oportun1dade de exper1enc1a que me f01 proporc1onada pe
10 C.N.G. foi decl"j,vanaminha, formaQao. Sobr.tudoj como ja

aponte1 atria" pela p~~1bilid~ de me prop1c1ar uma apl1ca
Qaoprat1ca dur~te~~a formaQio un1vers1tar1a, alem de ter
v1abi11zado a propr1a rea11;aQao dos meus estudos. ~enao 1m
possIvel, ter1a s1domu1to ma1s d1f1c1l e penosa, 0 ter cur
sado a un1vers1dade em outro t1po de emprego.

Naquele tempo (f1nal dosquarenta 1n1c10 dos anos c1nqden
tal de 1nst1tuc10nalj,zaQio da pesqu1sa geograf1ca no IBGE e
de a11c1amentQ ~f1ss10nal na Assoc1aQao dos Geografos Bra
slle1ros, hav1a. um grande entus1aslllO pela c1enc1a geograf1ca
e em tomo dela .aglutin~a-se muitas personalidades notive1s.
Pela·m1nha idade e estag10de forma~ao profiss10nal dentre os
olegas geografos forma~am-se gr~des amigos que vem atraves

sando 0 tempo. Dora Romariz tem s1do, desde entao, a constan
e amizade.

T1ve 0 pr1vlleg10 de 1nic1ar 0 meu trabalho prof1ss1onal
ob a chef1a de LYSIA BERNARDES. Desde aqueles in1c10s e
traves dos tempos tenho.mant1do uma adm1rayao s1ncera pela
ua inte11gencia, brilhant1smo, ef1cienc1a; que a f1zeram a

f:
ogr af a respeitada que e. Dela tenho merec1do.uma atenQao e

carinho que sempre me l1song1aram. Dela emana para m1m a
deia que me fiz de um geografo prof1ss10nalmente atuante e
f1ciente.

. Um apoio fundamental, est1mulo e incent1vos quase pater
ha1s mereci de Jose ver1ss1mo da Costa Pere1ra. No CNG ou em
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sua casa, na amizade de sua famIlia, recebi em conversas in

formais verdadeiras aulas e das mais eficientes para minha
formayao geografica. Alem dafranquia de uma das bibliotecas
geograficas mais ricas em obras fundamentais as quais me eram
comentadas e sugeridas para analise. Interrompida pela sua
morte (aos 50 anos de idade) a pratica daquela amizade ilumi
nadora foi de um valor inestimavel. Dele me ficou a certeza
do valor do estudo e da erudiyao.

Embora de durayao curtIssima, apenas na qualidade de :sim
ples acompanhante do colega walter Alberto Egler numa excur
sao a zona colonial antiga do EspIrito Santo foi muito impor
tante para mim 0 contato com LEO WAIBEL. Temido por muitos
pelo seu proverbial mau humor, 0 grande mestre alemao, em sua
penultima viagem ao Brasil; al~m de me haver pessoalmente es
colhido para acompanhar aquela excursao (1949), um ainda es
tudante, foi especialmente gentil dedicando-me muitas valio
sas explicayoes e comentarios durante aquela inesqueclvel via
gem. Completando a ideia sobre geografia francesa atraves do
meu longo contacto com Ruellan, esta brevlssima experiencia
com Waibel valeu muito para me revelar muitas das virtudes
da geografia alema que, a partir dal, procurei penetrar.

5. Fale de sua experiencia na condiyao de bolsista na Franya: es
tagios, cursos, escursoes, viagens.

No ano seguinte a minha formatura - 1950 (licenciatura),
obtive umabolsa de estudos para a Franya. Tratava-se, naque
la epoca, de uma rotina no CNG. No pos-guerra imediato os
serviyos culturais da FranQa se empenharam muito em rece
ber bolsistas do terceiro mundo, como uma compensaQao ou re
tomada de influencia interrompidaoama guerra. 0 adido cultu
ral no Rio de Janeiro, era uma cientista, da area de astro
nomia, Mme Gabrielle Mineur que teve um desempenho muito
proveitoso no campo cientlfico, sobretudo porque sempre se
havia feito enfase .em relayao as artes.
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A cada ano iam cerca de dois bolsistas no CNG para a Fran-
Qa Em novembro de 1951 eu era 0 iinico do CNG, fazendo par

outro geografo de Sao Paulo, a Professora Wanda Silveira

yarra).

Minhas pretent;;oes foram bem realistas. Tomei aquela opor
idade menos como uma pOs-graduat;;aopara a busca de um tI

tu 0 e mais como uma complementat;;aoda format;;ao aqui" recebi
da Ajunt;;aO com a HistBria limitava 0 currlculo em relaQao
ao lade "natural".da Geoqrafia. Nio havia "Geolo~ia" e tao
po co Cartografia.Istogerou um certo mal estar com 0 meu
or entador Ruellan, mentor da bolsa, que pretendia que eu me
co sagrasse apOs alguns estig10s a uma concentrat;;io numa pes
qu sa de campo com vistas a um - D1plome na Ecole Practique
de Hautes Studes de Paris (EPHE).

Passei 0 primeiro ano no Instituto de Geografia de Sor-
e, onde assist! cursos selecionados: Cholley,Pierre

rge, Dresh. ~rabalhava como estaqiirio no Laboratorio de
morfoloqia dirig1do por Ruellan na EPHE. No verio de 1952
umestigio no LaboratBrio de Sedimentologia da Ecole Su

ieure d'Agriculture de l'Univers1te de Rennes, na Bretanha
trabalho de Campo no estuario da Rance, sob a or1entat;;io

LEOPOLD BERTHOr,S.

No segundo ano, em vez de aprofundar a pesqulsa de campo
Bretanha preferi dedicar-me na Faculte de Sciences de

So bonne a obter um "cert1ficado" (de estudo superior) em
Ge grafta FIsica e Geol.o¢a D:lnimiea. Ista lOiqx)ss1bUitoo 0 aoessoa

1namentos em Geologia, C11matologia, Oceanograf1a e M1ne
og1a. Tive acesso amostruirios de rochas, microscopios,
relhos meteorologicos alim de estagiar na estat;;io oceano
fica de La Rochelle (perlodo de pascoa) e uma proveitosa
ursio a PROVENCA, dir1g1da pelo famoso geologo LEON L(JTAUD

em seu ultimo ana de ensino na Sorbonne. Prestei exames es
cr tos, praticos e orais e fiquei entre os poucos aprovados
de lum grande nUmero de candidatos.

II • _
!Alem de complementar a minha format;;ao no que ela tinha ti-

do Ide lacunar ou deficiente, tive ocasiio de "medir fort;;as"
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em pe de igua1dade com candidatos franceses, malCJrado estar
uti1izando outra lIngua e outro sistema universitario. Hio me
arrependi. 5erv1u tambAm para uma ava11ayaopessoa1 de minha
capac1dade d1sputando urn cert1ficado tum dos 4 necessarios i
11cenciatura) em1gua1dade de condi9Bes com ospreprios fran
ceses. Prefer1 isso a obter urn tftu10mediante uma avaliayio
ou ju1CJamento individual sohre 0 qual eu desconfiavade uma
certa dose de ntndu1gencia" como estratigta po1itica para com
os estudantes' dos- "trts-tea' tropiques" ou nce s fauvres pays de
1a bas";

o perlodo de exames fot de forte concentraQio noa estudos,
fe1izmente recompensado. No ma1s havia tambemque aproveltar
as outras oportunidades- culturais disponfveis i sociedade
etlI Paris e pe1a- Franc;a. l'nfe1.t.zlllente MOtile foi possive1 via
jar muito pe1a Europa. Nos perfodol!l' de fgriasdiriCJia~ a
Londres, tendo viajado urn poucope1a Gra-aretanha.

Eu teria que esperar quinze anos (1968} para regressar a
FranQa. A parttr daf, os' t8IIIPOS' j,i eram outros e as "econo
mias n do profes'sor'lIIe permitiram 8'anar, aqui10 que fora a
frustraQao do "bo1s'is,ta".

6. E sobre sua vtnda i Florianopo1is~ ~. que circunstancias se
deu?

De volta daFranQa,no inIc10de 1953 :l:ria encontrar 0 CNG
atravessandourna fase ilia do ponto de vtsta da pesquisa. Na
que1e perfodo de grande crise po1itica que precedeu 0 Governo
Kubitschek, foi realmente 'urn perlodo multo estagnado para a
Geofia do IBGE.

Em 1955 estava eu decidido a delxar 0 CNq. Ja estava fa
zendo entrevistas ate em companhias particu1ares. A Moore
MacCormack de NavegaQao MarItima foi uma de1as. Neste
exato momenta minha co1ega e grande amiga Maria Concei
Qao Vicente de Carvalho, vo1tando de uma reuniao de Geo
grafia em Porto Alegre, SUCJeriu que eu contactasse 0

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

rinense de Filosofia. 0 governo de Sao Paulo (perlodo Lucas
gueirA Garces) 0 puzera a disposiQao para organizar aquele
partamento em Santa Catarina. Com a entrada de Janio Qua

d s este estava a exigir a volta de todos os comissionados
i disposiQao de outros orgios. Com sua volta fazia-se neces~

rio algu~m que 0 substituisse na cadeira de Geografia Flsi
• Por volta de agosto, tomei um aviao para Florianopolis e

entrevista demorada e visita as 1nstalaQoese apresenta
ao Professor Henrique da Silva Fontes, ficou acertada a
a contrataQio. Era necessir10 que eu viesse a1nda naque

ano par~1 junto cODLS1lve1ra, nof1nal de sua estada,
essetomar pe na situaQio.

De volta ao Rio comun1quei a N1loBernardes, entao chefe
da D1v1sao·de Geografia, aminha dec1sao de ped1r exoneraQao
do CNG e 0 meu propos1to de trabalhar em Santa Catarina. D1s
se me ele nao ser necessir10,posto que, em Santa Catarina
ha 1a um efic1ente e produtivoDiretorio Estadual de Geogra
f1 , v1nculado ao .Departamento Estadual de Geograf1a e Esta
tl tica, Suger1u ele que, se eu pudesse ficar prestando ser

o ao DEGC 0 IBGE me colocaria a d1spos1Qao daquele orgao
m 1sto eu nio interromper1a m1nha carre1ra ja de 01to

s no IBGE. A mesma situaQio ocorrera com a colega Eugen1a
er, para que ela acompanhasse 0 mar1do Walter Egler naque
epoca dir1gindo 0 Museu Goeldi, em Belem do Para. Ela tam
estava a d1spos1Qao do Diretor1o Estadual do Para.

Carlos BucheleJUnior entio d1retor do DEGC aprovou entu
s1+smado a 1deia e propos-me, de 1nIcio, que eu orientasse a
el4boraQao de uma nova ed1Qio do Atlas Geografico de Santa
ca~ar1na, do qual fora ja ed1tada uma ediQao pre11m1nar.

I

~
Em outubro de 1955 mude1-me para Flor1anopo11s e passe1 a

tr. balhar nas duas inst1tuiQoes. De manha no DEGC e a tarde
e noite na Faculdade de F1losof1a, cujas aulas eram min1s
tr da~no periodo noturno.
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7. Como foi 0 inicio das atividades na antiga Faculdade Catari

nense de Filosofia?

Joao Dias da Silveira ja havia dado ao Departamento uma
estrutura operacional basica a qual cumpria dar continuidade.

E, num esforyo de verdadeiro milagre da multiplicaQao dos
paes 0 Professor Fontes conseguia prover recursos para 0

andamento dos trabalhos.

Os alunos eram muito interessados e simpaticos; os colegas
de outros Departamentos eram solidarios e cooperativos, 0

que tornava 0 trabalho menos dif!cil. 0 grande problema ini
cial era 0 da contrataQao dos professores necessarios. As ca
deiras de Geografia Fisica - principiada com Silveira e ago
ra comigo - e Geografia Humana com a Professora Ingeborg Heer
- precisava juntar-se as outras. Tive 0 prazer de ir receben
do os colegas que chegavam, apouco e pouco, de Sao Paulo
(em maiorial e do Rio. Francisco Takeda para Geologia foi 0

primeiro desta serie a qual se juntaria Paulo Lago, do Rio,
para a Geografia do Brasil. Maria Cecilia Franya sucedeu In
geborg Heer e foi sucedida por Armen Mamigonian em Geografia
Humana. Nesses interregnos eu me via atribuladadoem substi
tUiyoes acumuladas. Lembro-me que entre a saidade CecIlia
e chegada de Armen eu cuidava de tres disciplinas pois alem
da minha, preenchia eventualmente a vaga daquelas de Geogra
fia Humana e Cartografia.

dispen
tra-

feliz
a valio-

Como docente universitario principiante tinha que
der um grande esforyo de estudo, preparaQao de aulas e
balhos praticos, alem das necessarias excursoes que,
mente, conseguiamos realizar, contando para isso com
sa colaborayao do DEGC.

Alem disso envoIvi-me fatalmente com a correspondente car
ga administrativa. Alem de responsavel pela chefia do Depar
tamento de Geografia, era membro da Congregayao e do Conse
lho Tecnico Administrativo da Faculdade. Deste modo meu ba
tismo na vida universitaria veio acompanhado de toda a car
gal "catedra", chefia de Departamento, CongregaQao, CTA, etc,
etc. Esta experiencia inicial foi fabulosamente proveitosa
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posto que me "vacinou" contra as futuras veleidades ou ilu
soes sobre 0 "poder", uma das obcessoes individuais que hoje
tanto sacrificam a vida universitaria. Passada a etapa aqui
realizada, vi-me fatalmente envolvido em dire90es mas sempre
fazendo urn grande esfor90 para livrar-me delas. Nao tenho a
menor voca9io administrativa. Quando me envolvo nela, e com
grande dissabor. Docencia e pesqUisa sao 0 que realmente me
importa, mas infelizmente elas tem que se vincular~no:~
burocratico.

Na Faculdade Catarinense de Filosofia toda a corveia admi
nistrativa foi extr~te facilitada face ao privilegio de
ter trabalhado sob a dire9ao magistral do Professor Fontes.
Sem ele nilo poderia eu ter conseguido realizar nada daquilo
que pudemos todos n6s realizar naquela Faculdade.•

A duplicidade do trabalho na Faculdade e no DEGC se de urn
lado representava sobrecarga e exigia maiores esfor90s, foi
por outro bem compensacla. Com 0 apoio da Dire9ao _. tanto do
DEGC como da Faculdade - conseguimos fazer Urn excelente en
trosamento de tal modo que os dois departamentos de geografia
eram como que urna extensao natural do outro. Para isso a rea
liza9ao do Atlas Geografico de Santa Catarina foi urn excelen
te ve!culo, pois promovemos urn interc8mbio entre professores
da Faculdade e tecnicos do DEGC, com grande proveito para
ambas as institui90es.

8 Quais as lembran9as positivas e negativas da epoca.

As positivas foram inUrneras, de modo a neutralizar even
tuais negativas que nao deixaram marca. 0 ambiente de traba
lho na Faculdade de Filosofia er~ particularmente excelente,
merce da atua9ao sabia.do Professor Fontes. Ele tudo fazia
inclusive uma atividade social confraternizante de churras
cos, bacalhoadas e festa juninas - para que a nascente Facul
dade se firmasse e, muito acertadamente intuia ele que 0 que
se constr6i com "amor" vinga mais facilmente. Aquele ato de
cria9ao de uma unidade fundamental ja era projetada para a
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funda~ao da Universidade, que, sem duvida foi obra daquele
grande homem. Dentre muitas positivas e boas lembran~as a me
Ihor sensa~ao para mim, foi a honraem haver trabalhado com
o Professor Fontes e receber dele 0 melhor dos tratamentos e
um apoio integral.

9. Quais as principais atividades desenvolvidas em Santa Catari
na, naquele perlodo?

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

legas,. fol haver eonelutdo a instalaQao do Departamento de
Geografia, tao hem lniciado pelo Silveira, e haver formado
o contingente 10ie1al de gea~rafo. e profeasores licenciados
em geografla, que viriam dar continuidade a obra na futura

Universidade Federal de Santa Catarina e fora dela.

No DEGC todo 0 nosso esforQo configurou-se no Atlas Geo
grafico de Santa Catarina, cuja aceitaQao e repercussao foram
muito lisonjeiras. Bastaria lembrar que a esta iniciativa pio
neira, principiada por Carlos Buchele Junior, e concretizada
por nos, num esfor~o de equipe, seguiu-se 0 interesse do lBGE
em promover a realiza~ao de Atlas Estaduais e, posteriormente
os regionais. Os outros que se seguiram, tiveram assistencia

e normas tra~adas pelo CNG para sua confec~ao. Mas a experi
encia pioneira, advinda de Santa Catarina, forneceu as bases
para aquela proposta.

~ necessario lembrar que 0 Atlas foi obra inteiramente ela
borada, inclusive impressa no DEGC. Sob os cuidados do Sr.
Antonio do Esplrito Santo, operando milagres numa jaantiga
maquina impressora Multilith, foram produzidos primorosos car
togramas a cores que nao fazem rna figura face as impressoes
sofisticadas de hoje contratadas em grandes firmas especiali
zadas, pelos atlas estaduais.
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Quando nolt anos 50 ve10 .IPaculdade .de 1'110sof1a, trouxe 0
que havia de matsmoderno em Cleomorfologia, Climatol09ia.
Agora nos anos 80,. que modif!cayoes fundamentais introduzi
ria nos eeus cursos emlt1tU8yaO s~melhante?

Decorridos trinta anosnao h! s1tuayoes semelhantes . Seja
a inatttu1¢ao, a ciencia e 0 proprio profes'sor eatao muda
dos.

AsstM comonaquela .epoca procurei oferecer 0 que havia
(e 0 que eu dirial de melhor. Esta seria uma "permariencia".
Outro valor que permaneceu, pelomenoe para;ti\lm, eate mesmo
creacea foia necesatdade de focalizarolt fatos geQ9raficos
aob perspecttvaeseencialt!lente ·cUDl:ldca . Os ' recursos tec
nfcos hoje dlspon!ve1saperfelyoaram~se e melhoraram muito~

Baveria asetm, ao lado 'deum enrlquec!mentote5t1co,um apr!
IIlOramento tecntco fadado a melhores ·resuli:ados.

l\estarla s·aber S~ . a .recepttvi'dadee 0 interesse seriam
os II\8S11\QS ou, pelomenos, relativlUllente.correspondentes. 0

proprl0.profeasor, se ereltceu ~ experiencta, talvez nao te
nha 0 memo "fBlego" detr1nta. anosatras·.

Mas: a "hip(iitese·pode ser i l us:t r ada pela.propria situa
9ao real de hoje. Estou vindo aqui col~orar com 0 Departa
mento de Qeoci.encias .do Centro de Cienci.as· Humanas da UFSC,
ao nIve1de pos...Qradua9aonoKestrado em .Geografia. Pela mi
nha idade e experiencia acumulad~' e 0 que ora s:e coloca. E
minha colaborayao esta sendopreatada na diseiplina "Anali
se da Qual1dade Ambiental" um rotulo para uma aplica9ao dos
conhecimentos qe09raficos ~ ftsicos e humanos - a um melhor
tratamento do ambiente. Se as· intensoes· do professor em ofe
recer o .que puder de melhor, permanecemas·mestml.s as difi
culdades institucionais da antiga .Pac:uldade Catarinense de
Fl.losoflapara as da atual UFSC, parece que,infelizmente,
nao sao tao diferentes •••
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11. Sua permanencia em Florianopolis foi marcada por urn: grande

nfimero de amigos que fez na cidade, principalmente entre pro

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

ocasioes particularmente gratas dessa convivencia?

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

recido na Biblioteca do velho predio da Esteves Junior eu

declarei que havia vivido naqueles cinco anos, 0 melhor pe

riodo de minha vida. Depois de tantos anos, nurn balan~o ab

solutamente sincero eu posso confirmar aquilo que na epoca

era urna impressao.

Alem do meu trabalho, procurei viver a vida na cidade

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

temperamento nao muito extrovertido, fiz boas amizades, in

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

as excursOes me revelaram 0 interior desse Estado que passou

a ter urn lugar especial na minha estima. Ao lade do Piau!,

meu Estado Natal.

Quando daqui sai, atendendo 0 convite de Silveira para

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

carreira, ficar mais proximo de Sao Paulo onde pretendia fa

zer meu doutoramento. 0 Professor Fontes insistiu em licen

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

fazia sentir antes urna "despedida". Para espanto dos meus co
legas, eu deixava a Filosofia no momento mesmo em que ela

devia ser integrada as outras Faculdades da Cidade, para 0

nascimento da Universidade Federal.

Mas eu sabia que aquela "vitoria" tao ardente desejada

pelo Professor Fontes representaria a sua saida pois aquele

heroi fundara a Filosofia apos sua compulsoria aposentadoria

da Faculdade de Direito. Tudo indicava que 0 Professor Os

waldo Rodrigues Cabral seria 0 novo Diretor. Mantive sempre

os melhores termos de relacionamento can CKJUele ilustre profes.sor

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

trar, futuramente, em choque e quebrar a harmonia no

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

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

sem visitar F1orianopo1is, girando por Rio Claro (1960 - 64)

de volta ao IBGE no Rio de Janeiro (1965 - 66), Universidade
de BrasIlia (1967) ate radicar-me na USP em 1968 ate encer
rar minha carreira como Professor Titular em mar90 de 1987 •

. A minha atua1 volta a F1orianopo1is, para aqui. residir,

parece exprimir bem 0 amor que eu tenho a esta terrae aos

amigos que aqui deixei.

E no per!odo atua1, que passa entre nos, como se da este re

1acionamento com professores e a1unos da Universidade .

Escala e propor90es sao muito diferentes. Da Filosofia
na Esteves JUnior (e pra~a Lauro Mft11er) com poucos a1unos e
professores, ao campus da UFSC rep1eto de a1unos e muitos
professores, ha que dar um tempo de ava1ia9ao. Mas nos domI
nios do Departamento de Geociencias ~ apertadinho, sem e5
pa90 para insta1ar mesmo os professores de tempo in
tegral, tudo e simpatico. Encontro aqui co1egas daque1es
tempos como Takeda, Armen, Paulo Lago, ex-a1tinos ora pro
fessores como Neide, Arlene, Milton, em meio a muitos novas
aqui mesmo formados (em maioria) a1em de outros aqui radi
cados ha a1gum tempo.

Na pos-Gradua~ao os a1unos sao muito simpaticos e 0 re1a
cionamento entre e1es e as professores continua aqui10 que
era tao grato ao ve1ho Fontes. Ha festinhas e confraterniza
yoes freqftentes.

Na Semana de Geografia, em maio (embora meio tumu1tuada
pelo e1evado nUmero de participantes) da para ter uma idaia
e um inIcio de contacto com a1unos de gradua9aO. Alguns co
1egas novos me tern convidado a pequenos contatos informais
em suas classes, 0 que tern sido muito agradave1 para mim.
~ sempre necessario manter-se 0 contato e re1acionamento com
os jovens.
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13. Os alunos que freqftentavam suas aulas na Faculdade Catarl

nense de Fllosofla e os de hoje que leem seus trabalhos~
gostarlam de saber como se deu a evoluyao de suas preferen
clas entre os temas da clencla geografica. Quals os marcos
fundamentals dessa evoluyao?

Gosto sempre de repetlr que toda a mlnha carrelra e
uma jornada de aprendlz de Geografo. Minha concepyao de
Geografla e essenclalmente "unitaria" como base ou subsldio

a uma fundamentayao filosBfica.

Se dediquei boa parte dessa travessia a uma atenyao es
peclal ao clima foi porque ela me pareceu necessaria, quando
comecei. Aqui mesmo ao me iniciar no ensino universitarl0
eu procedi a um grande esforyo de estudo de climatologia pa
ra que meus alunos fossem melhor servidos nesse setor do que
eu proprio fora na minha formayao.~1aS ao lade ·dos meus pri

melros artigos sobre a tematica climatologieaha 0 Atlas Geo
grafico de Santa Catarina, uma preocupayao de Geografia in

tegral.

Ao me flxar posteriormente uma linha de pesquisa ;sobre
o clima do Brasil de Sudeste, a pesquisa nunca se ateve as
componentes, atmosfericas. Sempre tive em mente a dinamica
climatica como, meio de integrayao a dinamica geomorfologl

ca e antr5pica.

A partir da segunda metade dos anos setenta tenho me vol
tado para os problemas ambientais. AI, mais do que nunca,
ha necessidade de uma visao interativa e global da clencia
geografica.

Talvez eu nao tenho vocayao declarada para a "anallse" se
tomamos isso por ~a seqftencia linear e mecanica da investi
gayao. Fascina-me antes uma certa concepyao sincronica e
diacronica (nao me rotulem de "estruturalista", per favor)
que advem da Intulyao de enfrentar 0 "caos" areolar do todo
antes da trilha linear perseguindo a parte.

A esta altura da vida minha obra "cometida" ja e exten
sa. Ha artigos pequenos e algumas obras de vulto. Nao creio

que elas possam refletir - algumas delas em particular, al-
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tratando
"raIzes"?)

aquilo

Com vinte anos de intervalo entre os dois, ambos
areas do Nordeste Brasileiro (seri~ 0 apelo das

dois trabalhos que, imaqino,. possam refletir

sou, como qeoqrafo.

d

h

q

g~ marco na minha carreira. Nao creio que haja "marcos",

anites deve haver alguns "indicadores". Receio que eles nao
s~ encontrem entre as obras de maior vulto posta que sobre

Ielias recaia 0 peso ocasional do "tema". Talvez em alguns
t~abalhOS de menor proje¥ao, mas acentuando 0 modo de trata
m . to, a metodoloqia num enfoque mais qlobal, eu possa exi

a minha concep¥ao pessoal de Geoqrafia.

o primeiro deles e um relatorio sobre PROBLEMAS GEOGR!
FI OS DO BAIXO sXo FRANCISCO, expondo material coligido por

umr equipede geografos em .trabalhO de campo em Assembleia
A1f81 da AGB (PENEDO,1962). 0 segundo deles e um estudo so
brr DESERTIFlCACXO NO NORDESTE aplicado a area lim1trofe en
trp Ceara - Paraiba - Pernambuco, produzido durante meu es~

t~iO na Universidade de ~sukuba no Japao em 1982/83, in
fe~izmente ainda inedito. Entendo perfeitamente que os cole
gaf japoneses que 0 patrocinaram para 0 Latin American Stu
dirS, por eles editado em Tsukuba, ainda hoje estejam atra
p~hados com tal trabalho. Eles que sao profundamente tradi
ci~nais e seguem os modelos oficiais consagrados e vigentes,
de~em ter grande dificuldade em assimilar um trabalho nada
co~vencional que apresenta uma acurada analise cientifica
d~ componentes naturais DaB ~lUBtr~s,enquanto0 discurso
do: texto visa a interpreta~ao social. E tome liber
daP,es que podem ser imputadas de "literarias" ou mesmo sim
bo~istas. Mas eu tenho 0 meu exemplar, guardado com carinho.
Alguns amigos que 0 leram insistem para que eu opublique
aqui no Brasil mas como ele foi produzldo em lngles tenho
pr~gul¥a de recrla-lo na nossa lingua. Talvez valha mals a
pena continuar fazer outras c01sa~,
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meliodos14. Qual a posi~ao atual da Geografia com rela~ao aos
quantitativos?

Passado 0 turbilhao e assentada a poeira agora ja se pode
avaliar melhor aquele movimento, cheio de exageros e erros
mas tambem com aspectos positivos, que, no mInimo foi uma
boa sacudidela nos cultores de Geografia.

Nao era a obcessao do "calculo", agora facilitada pela
computa~ao eletronica, mas as coloca~oes teoricas que se fa
~iam. Malgrado a aparencia moderna e revolucionaria havia
muito de arcaico no que se prendia a aspectos lineares me
canicistas, carater cientIfico newtoniano, esse sim, em vias
de transforma~ao. Como todo 0 movimento "revolucionario" ele
implicou num outro contrario, de cunho ideologico, 0 que fa
cilitou a entrada dos marxismos (coloco sempre no plural por
que 0 nfrmero de derivados hoje e mais caracterIstico do que
o tronco original) na "teoria geografica".

Acho que, nesse turbilhao, urn movimento praticamente neu
tralizou 0 outro, e os problemas e insolu~oes continuam
flagrantes, desde que 0 objetO de estudo, esta sob 0 im
pacta permanente e crescente da grande crise que afeta 0

mundo de hoje. outros movimentos virao, a crise cont~nuara

por boll'. tempo ainda, e novos rumos serao procurados. Os geo
grafos tell'. que se preparar para enfrentar cada vez mais in
certezas e perplexidades. E isso quando nos aventavam com a
comodidade de encontrar "modelos" prontos para nos simpli
ficar a vida ••.

15. Dentro do enfoque da Geografia como analise ambiental como
devem ser encarados os estudos do ambiente fIsico e os da
Geografia Humana?

o problema e 0 de romper esta fatal dualidade que nos
persegue eternamente: 0 fIsico e 0 humano.

Acho, em primeiro lugar, que 0 "ambiente" que hoje se
apresenta contaminado e poluido com a degrada~ao da natureza
nao deve atrair a Geografia como oportunidade de trabalho ou
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;de obter verbas ja que (pelo menos para mim) 0 estudodo lu

gar I!M!IIpI'E!foi o·~tblo oo:Iet:J:.vo da Geografia. Assumindo qual
quer postura em considerar 0 lugar como "organizafi:ao" pela

sociedade, como "pr odufi: ao " pelas forfi:asmalignas do capita
lismo ou beneficas do socialismo (~e nao elimina a degrada
yao ambiental), ou como "derivacaa" antropogenica da nature

za, malignanente ixmuztCla pel.o ·cmDIal·11ClllBlr (numa .v±sao de • ecologismo
inganuo) para mim 0 que estara em jogo sera sempre 0 lugar

(lugares do .homem) enao a problematica internae especifica

da organizayao social. QUe as foryas socio-economicas e po
Hticas sao decisivas naelaborayao dos lugares e ponto pa

cifico. 0 que e altamentediscutivele que esta forya geneti

camente importante e ·mesmo decisiva, venha substituir 0 obje
to dela resultante: a lugar, oslugares. (Evito proposital
mente usar "espayo", conceito muito convenientemente obscu

recido em grandes correntes das Geografias de hoje).

Uma "analise ambiental n para mim, emana de urea
geografica "unitarian, resultante da interafi:ao e
de todas suas esferas, notadamente a humana.

pesquisa
integrayao

Na moderna ngeografia fIsica", a adoyao crescente do para
digJl'.a do "geos s i s t ema" e uma tentativa de viabilizar mais
facilmente esta integrayao de muito procl~ada e diflcil ou
raramente alcanyada.

16. Quais as ciencias auxiliares mais importantes dentro das
; atuais tendencias de estudo da Geografia?

Parece perigoso tamar qualquer ciencia como auxiliar de
: out r a . Talvez esta seja uma otica emanada de umcerto "cor
: p6rativismo" que deverlamos evitar. Parece-me que em ciencia,

como nas artes, nao ha principais e auxiliares numa sa pers
pectiva epistemologica.

Quando um geo~ohoje, poe-se a estudar a mao de obra
feminina num determinado e espectfico setor industrial, pare
ce-me muito diftcil interpretar se a Geografia e 0 corpo~

cipal mobilizando a sociologia como auxiliar. Poderia tam-
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o "processo"
analise rapida.
as diferen~as

bern ser seguido urn raciocInio contrario. Sendo 0 social 0

mais importante, 0 geografico pode trazer algurn subsIdio a
compreensao de urn tema social.

o mesmo poderia ser dito de urn geografoque desce as mi
nucias da lamina mineralogica ou do mfcxo sedimento para con

tribuir a urna interpreta~ao geo-cronologica.

Uma das coisas mais faladas e menos compreendidas hoje
em dia e exatamente os diferentes modosde disciplinaridade.
Em nome de "inter disciplinaridade" ha muita confusao. E a
confusaoe mesmo 0 caos sao proprios das grandes crises.

A pergunta que me fazem, admitiria as mais diferentes
respostas segundo as diferentes concep~oes de Geografia ho~

je vigentes. Poderia falar da minha impressao pessoal.~
ta-sede urn vies particular e urna op~ao de trabalho. Para
mim, ja que e tao difIcil soluc:icinar 0 "imbroglio" do natu
ral-social, a ponte episteDol6qica que me parece mais neces
saria a meus propositos pessoais, segundo a minha concep~ao

geografica seria aquela err.direQao a antropologia. Os vI
cios do historictsmo e os descaminhos ideologicos da socio
logia parecem-me menos uteis do que os progressos revelados

nas concep~oes antropologicas. Fica mais factI entender 0

lugar-lugares do homem se entendermos mais corretamente 0

homem.

17. Nurna rapida analise do processo de urbaniza~ao de Floriano
polis, desde 0 final da decada de 50, quais as constata~oes

mais evidentes sobre a problematica da qualidade ambiental?

havido nesses trinta anos nao e passIvel de
o que posso perceber eurna visao geral sobre

e estruturas.

o crescimento foi grande e, sob certos aspectos bastante
intrigante. Mesmo para urna conurba~ao ilha-continente que
esta pouco aquem do meio milhao de habitantes, os problemas
ambientais ja se avolurnam. E isso e que deve ser estudado:
em que medida 0 processo contribuiu para os defeitos ambi-
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entais de estrutura?

Com os a1unos de pos-Graduayao, dentro dos nossos 1imi

tes, estamos procurando dar uma contribuiyao ao problema,

E1egemos a area de expansao a 1este do Maciyo do Morro da
Cruz, onde a Trindade e a area "core", para testar uma meto
do10gia e tecnicas de analise, Aguardemos, prudentemente, os
resultados,

Os problemas mais emergentes estao nas paginasdos

nais: odo Uxo, a deficiencia do abastec:i.mento d' agua
ataque aos mananciais, 0 impacto do turismo, etc, etc,
mo reay80 ha um movimento extraordinario de rnovimentos
jovens em defesa da eco10gia, 0 que e muito positivo e
mador,

jor
pe10

E co
de

ani-

18 Sua experiencia: da AGB, de Rio Claro, da USP, da UGI

Cada uma dessas entidades representou sem duvida uma con
tribuiyao inestimave1 a minha formayao, nao apenas profis
siona1 mas ate mesmo em experiencia de vida,

Nao ful dos mals presentes na AGB. Num~ dei-me con
ta que, ate 1~77 a u1timaassemb1eia a que compareci fui a
um quarto das outras. Fui portanto bissexto. Mas tive a sor
te de comparecer as mais memoraveis daque1as reunioes. Foi
uma importante esco1a para1e1a em minha formayao academica.
Ouvi muito mais do que fa1ei, e iss6 me foi muito uti1. Con
vidado pe10 meu amigo Manoe1 Correa de Andrade, cheguei a
chefiar uma equipe de pesquisa durante a Assemb1eia de Pene
do (1962) sobre cujo resu1tado ja me referi nessa entrevis
tao Hoje, per sobejas e justificadas razoes presas a "gran
de crise" as reunioes da AGB tomaram outro rumo. Por tempe
ramento, nao me adapto mais a e1as 0 que nao significa re
provayao de minha parte. Toryo de 10nge pe10 seu sucesso e
inf1uencia positiva nos novos geOgrafos.

Se F10rianopo1is foi 0 meu batismo em Rio Claro tive a
minha crisma ou confirmayao geografica. Grayas as invejaveis
condiyoes de traba1ho proporcionadas pe1a Direyao de Joao
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Dias da Silveira, pude nao so desenvolver um intenso progra
ma de pesquisa, produ¥ao esta que serviu para definir uma
linha de pesquisa para 0 futuro. ~ maior satisfa¥ao que me
advem de Rio Claro e a certeza de ter atuado com eficiencia
pois ao deixar 0 Departamento de Geografia de la, mais espe
cificamente a cadeira (ou setor)de Geografia FIsica,os
meus assistentes deram plena conta do recado, de tal modoque
nao fiz nenhuma falta. Assim voce senteque criou algo. Se
ao sair, a coisa cai e porque voce nao ClOCIStruiunada. Rio Cla
ro e,hoje em dia, um dos mais projetados centros de estudos
geograficos do Pals e eu sinto orgulho em ter dado a isso
minha contribui¥ao inicial.

Ruellan sempre dizia que a forma~ao de um geografo exi
gia pelo menos, dez anos apes a licenciatura, se houvesse um
trabalho serio inclu~muito trabalho de campo. Em Rio Cla
ro atingi os meus dez anos e comecei a "ver" e sentir a re
vela¥ao da Geog~afia.

A USP foi, nos dezoito anos que a ela me dediquei, a par
te central de minha carreira. La prestei todos os concursos
funcionais e cumpri todos os tltulos necessarios a carreira
Universitaria. Nos primeiros cinco anos (1968/72) dediquei
me a Pes-gradua¥ao, de tal modo empenhado em orientar os ou
tros - colegas e alunos - que se registra um hiato em minha
produ¥ao pessoal de artigos ou monografias.

o Departamento de Geografia da USP nunca me foi facil.
Tive sempre a sensa¥ao de ser um corpo "adido" mas nao in
tegrado. Mas cumpri minha obriga¥ao com honestidade. Servi
a USP em vez de servir-me dela. Mas tambem pude ruir de toda
a liberdade para fazer 0 que quia embora, como sempre, com
recursos escassos. Em menos de vinte anos consegui formar
treze mestres e 7 doutores, 0 que, imagino revela um "retor
no social" de minha atua~ao. Tambem da USP tive liberdade
de atuar oferecendo "servi¥os a comunidade", embora com maier
enfase fora do Estado de Sao Paulo. Na Bahia, gra¥as a uma
assessoria a Secretaria de Planejamento, Ciencia e Tecnolo
gia, tive campo para experimentar a aplica¥ao de algumas
ideias e roteiros metodolegicos que foram fundamentais como
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a USP nunca
tao importan
assegurando-me

iciador a minha atividade docente. Tambem

ceou os meus planos de viaqens de estudos,
para minha formaerao, sem subsIdios mas

s proventos mensais requlares.

Antes de entrar nos anos 80 ja estava cansado de desejoso
deixar a USP mas perseverei e consequi cheqar a.etapa fi-

da carreira. Em meados de 86 chequei a Professor Titular
e eixei, por aposentadoria, em marero de 1987. Continuo ul
t ando meU8 compromissos na Pos-Graduaerao onde ainda tenho
4 rientandos.

Como se v@, fui bastante namade, se incluir ainda os tres

s estres em que trabalhei no Departamento de Geociencias da
versidade de BrasIlia, onde tive a oportunidadede ultimar

a esquisa e rediqirminha tese de doutorado defendida na
U em outubro de 1967.

Nao sinto ter "pertencido" a nenhurna dessas Universidades
n sentido de que fui parte integrante delas ou que elas "me
f zeram". Talvez seja mui:ta pretenerio mais regua e compasso
t uxeeu do Piau! e, como na canerao de Gilberto Gil, 0 meu
c inho eu mesmo tenho traerado.

Minha experiencia na UGI (Uniao Geografica Internacional)
e urn nivel de aproximaerao internaciona1, inie~ada no Con-

esso de Moscou (1976) a partir de urn momento em que eu
de custear minhas despesas nestas participayoes pois que
ais recorri a qualquer ajuda ou aux!lio. de instituierao

as.ileira. Em alguns casos me foi "oferecido" subs!dios de
i stituiyoes internacionais (Naeroes Unidas) ou governo dos
p~!ses sediantes dessas reunioes. Em Moscou filiei-me a
cqmissao de Problemas Ambientais, sob a direyao do eminente
g~ogra£o sovietico I.P. GERASIMOV. Durante os oito anos de
d~raerao desta comissao compareci a todas as reunieroes anuais,
~ diferentes parses e continentes. Muitas vezes apresentei

~
abalhOS de minha experiencia, em outras ouvi e aprendi.
s sem duvida foi de grande proveito para mim, sobre os es

t dos ambientais e sua aplicabilidade ao planejamento. Tive
p4rticipaerao menor junto ao Grupo de Trabalho sobre Climato-

I
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10gia e ASsentamentos Humanos nos tropicos dirigida
co1ega japones, M. YOSHINO.

pe10

Pretendo comparecer ao proximo Congresso na Australia,
Ja que continuo vincu1ado a UGI atraves da Comissao "Moni
toria e Previsao Geografica" sob a presidencia do sovietico
I. EVTEV. Ta1vez 1a eu encerre minha atividade, nao tanto
por cansa90 mas porque esta ficando proibitivoviajar nesta
crise que atravessamos.

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

Onde esta a bola de crista1? Quem nos dera saber:
guntar pe10 fut~ro da Geogratia equivale a perguntar
futuro da humanidade.

Per
pe10

Estamos mergu1hados numa grande crise. Nao uma qua1quer
mas qua1quer coisa de grandioso e espetacu1ar, assim como 0
Secu10 II da era Crista, segundo assina1aram M. Yorcenar(Me
morias de Adriano) e Umberto Eco (em seu discurso na feira
mundia1 do 1ivro este ano na A1emanha).

Fa90 for9a para acreditar nas previsoes otimistas como
aque1a de Fritjof CAPRA que acena com a possibi1idade de es
tarmos proximos de atingir um importante "ponto de mutiuirao".
Enquanto isso a crise do mundo sera uma crise na Geografia
que, antes significara a coexistencia de uma serie variada
e, por vezes antagonicas, de geografias.

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

tamento que dermos aos jovens. Ja que estamos mergu1hados
em duvidas nao ha porque os massacrarmos com a rigidez dos
mode10s impostos como certos e adestra-10s para viverem e
verem 0 mundo sob as 1entes dos nossosocu10s. 0 importante
sera adverti-10s do caos e fomentar seu potencial de criati
vidade para que a humanidade encontre as saIdas para 0 futu
ro. Pe1a profundidade em que mergu1harnos no negativo tudo
leva a crer que so poderemos estar prestes a nos a1~ar em
dire9ao ao positivo. E a juventude bem 0 merece.
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o que acabo de ventilar, como nao poderia deixar de ser
sa a Universidade. Neste mundo em crise e normal que a
iversidade atravesse prqfundas dificuldades. Nos paIses

r cose de culturas tradicionalmente apoiadas nos mais an
gos centros do saber 0 problema e aquelede adaptar as Uni
rsidades as perspectivas do futuro.

o que e dramitico e a nossa situayao. Nao estamos sequer
a arelhados para fazer face a realidade presente. Nio po-

ria disfaryar 0 meu desapontamento, desgosto ou mesmo nau
s a de urn ambiente do qual eu me evadi dez anos antes que a
c mpulsoria a isso me obrigasee. Subscrevo tudo 0 que 0 nos-

filosofo Jose Arthur Giannotti apontou na "Universidade
Ritmo de Barbarie". Nao chega a ser covardia a minha saI

• Embora minhas componentes masoquistas posam ser acen
adas nao chego a atingir a vocayao do martlrio. E 0 recen-
episodio da "lista dos improdutivos" pub1icada pe1a Fo

a de Sao Paulo comprova isto. Para mim 0 pior defeito da
lversidade Brasi1eira e a substitui9aO do merito academico
ue de nenhurn modo pode ser questionado ou ava1iado fora
1a) pe1a astucia po1Itica, 0 que da 0 sentido a poderosa

a ianya baseada na solidariedade da mediocridade para cons
ti 0 ro10 compressor da quantidade nurnerica, reverter e
mi tificar..osentido de democracia, e dominar a situayao. Do
j ito que as coisas vao, sera em vao que qua1quervoz in
d~vidua1 discordante dessa "mafia" venha a se levantar. E 0
p~or e que a a1ianya negra da mediocridade solidaria e coesa

tr: 0 apoio polItico de alguns dos mais altos va10res indi
v duais, sobre os quais 0 merito e indiscutIve1 e sobre cu
j s ombros repousa 0 que resta da Universidade.

i Hoje, afastado, sou "free-lancer". Nao desejo qua1quer
v~ncu10 empregatIcio em qua1quer Un1versidade brasi1eira.

I Posso prestar co1aborayao ocasiona1 e de curta durayaoI _

e~ alguns Departamentos de Geografia ou outras institui90es
q~e me convidern. Justamente para ter a oportunidade de diri
g~r-me aos jovens, nao contaminados ainda, e a1erta~os des

p~rigos que oscercam. Isso ta1vez possa durar uns poucos
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anos. A medida que avan9al1l0S' eDItdade aSilenea-noB melhor
para aqueles que ainda se consideram iqnorantes, como eu
o estudo maisacompanhado de reflexRo do que uma a9io duvi
dosa.

A meu ver, a Geograft.a e Univers:1dade, emergoirao de urn
Mundo melhor quanto mais nOs possamos refreiar nOSBOS erros
einduzir a juventude a "cr.lac;io" que se adquire nao com as
algemas de urn saber viciado mas· com a necessaria liberdade.
Nessa crenQa repousa 0 meu ottmissno poss!vel.

PARTE 2 DA EI!l"rREVIS'l'A*

GEOSUL - Dentro dos aspectos que chamaram a atenQao 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 verissimo sao desconhe
cidos, sao praticamente desconhecidos hoje. 0 proprio
Ruellan, que teve qrande 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. Tem-me chamado a atenQao pelo carater pe
culiarmente "pessoal" com que me tenho 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", e exato. Tenho procedido assim ..• Delibe
radamente. Ocorre-me a posiQao do epistemologo Paul

*Participaram dessa entrevista os professores Armen Mamigonian, Maria Dolores
Buss e Maria Lurdes Sezerino.
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Feyerabend que estabelece um jocoso paralelo entre 0 modo

de -exprimir-se- "cientificamente" os sexologos americanos

Master , Johnson - no antipatico cientificismo de hoje
e Galileu Galilei onde sua ciencla era comunicada de urn
modo muito humane e pessoal.

Nilo desejo colocar-me ao nive1 de Galileu, masrealmente
abomino 0 outro mode10. Sempre tive a preocupacao em docu
mentar 0 que faco na minha vida academica. Tenho siste

maticamente feitorelatoriosanuais . Muito mais para mim

mesmo, para uma posterior auto-reflexio, do que para obe

decer a urna postura burocratica. Neste caSO e urn docurnen
to que, quando se exige, ninguem leo Costumo tambem guar
dar cartas de colegas geografos, bi1hetes, etc.

A RevistaBrasi1eirade Geografla teve, ao 10ngo de mui
tos niimeros, uma seccao chamada "Vu1tos da Geografia do
Brasil" que registrou aspectos sumarlos da prlmelra gera
cao de nossos geografos. 0 pa.ssar do tempo promove urna
triagem, passa por uma especie de peneira, onde ficam aque
1es que "marcaram sua passagem". Mas para 0 nosso caso cul

tural, onde a ...aria preocupa muito pouco, cometem-se,
por vezes injusticas. Eu guardo,com muito carinho, todos
aqueles que me influenciaram e, sempre que possive1, pro
clarno a sua importancia. E 0 mais grave a'quando se adul
tera ou distorce uma imagem. ~ por isso que, embora sern
pretensao a vir a ser urn "vu1to" da Geografia tenho 0 cui
dado de registrar 0 que tenho feito. Ao 1ado da nossa
"obra" 0 registro de sua fatura parece-me importante. Nao
agora nesta entrevista mas, se tiver tempo eocasiao, pre
tend~ndo deixar 0 registro do meu contacto com geografos
nacionais, e do exterior, corn os quais tenho convivido.

GE~SUL - Outro aspecto de sua entrevista que gostariamos de
I retomar seria aque1e de sua producao no campo da C1imato

10gia, ocampo onde, parece, sua contribuicao foi mais
ampla. Entre 0 seu primeiro artigo, sobre 0 C1ima do Cen
tro Oeste e agora ha urna longa caminhada. Quais as fases
ou periodos que poderiam caracteriza-1a?
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CAFM - Esta pergunta emuito pertinente e e tao importante para

mim que ja acabei de dar a ela uma longa resposta. Entre
1986 e 1989,. com muitas interrupQoes produzi um trabalho
ao qual intitulei CLIMA E EXCEPCIONALiSMO, onde passo em
revista todo 0 meu proceder no campo da climatologia como
parte central da minha produQao de geografo. A necessa
ria autocrltica, os esclarecimentos cabIveis e alguns bem
necessarios, ante algurna deturpaQao que ja esta aparecen
do. Fiz uma edicao preliminar de quinze exemplares que
destribui entre instituicoes e ex-colaboradores. A Editora
desta Universidade, acolheu esta obra que deve estar no
prelo.Nao sei seela despertara interesse que justifique
os gastospois imagino que os aspectos ditos "fIsicos"
da ~~ografia estao, entre nos, urn tanto relegados. Ficou
faltando ali a consideracao da parte referente a "clima
urbane" •

sua im
Brasil.

GEOSUL - Exa~te por sabermos disso e que este nUmero

ceu 0 seu espaco para que fosse preenchida esta
GostarIamos que nos falasse sobre esta tematica,
portancia hoje no mundo e suas possibilidades no

ofere
lacuna.

Eu
ja

que,ja se praticam estes estudos

centros do mundo ocidental 
A bibliografia que se dispoe

naturalmente culminam nos
ropa e America do Norte.

CAFM - Quando escrevi a Teoria e Clima Urbano em 1975, inseri
a informacao obtida em Roads Murphy (1973) segundo 0 qual
o tema mais recorrente entre os geografos ingleses e ame
ricanos era aquele do "Urbanismo, superurbanizacao e as
conseqllencias negativas dos modernos modelos ocidentais
de urbanizacao". A importancia da urbanizacao ao longo des
ses dezoito anos deve co~firmar a importancia da tematica
interna na geografia de hoje, nao so nos paIses de lIngua
inglesa mas no mundo. Entre nos parece bem patente esta
suposiCao. Contudo, as abordagens, socio-economicas do ur
bano, suplantam, de muito, aquelas relativas a qualidade
ambiental. E 0 estudo dos "climas urbanos" e urna imposi

cao a estes estudos.
Em todos os continentes
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e fopiosa, salvo nos paises tropicaisem desenvolvimento.

Is 0 motivou a WHO a realizar uma de suas conferencias tee-
ni as (Mexico, novembro de 1984) com foco especial nas

as tropicais. A convite de Tim Oke compareci aquele
nto levando um balanco da contribuicao brasileira ao
erido tema.
ra muito pouco. Desde 1972 quando lancei na USP a dis
lina "Climatologia Urbana" na Pos-Graduacao no Departa

to de Geografia, ate 1984 a producao era muito restri-
Embora florescendo no Rio Grande do SuI, a grande

oria dos poucostrabalhos estava l1gada a producao do
ratorio de Climatologia da USP, sob nossa direcao. 10

apes aconferencia do Mexico, a colega Magda Lombardo
cara sua tese sobre a Ilha de Calor em Sao Paulo. 0

au esso desta obra pode se :atestar pela importancia e ne
oe sidade da tematica.

osso trabalho, inicialmente, despertou maior interesse
e colhida entre arquitetos, urbanistas e paisagistas.

rge Wilheim, honrou-me assistindo, por todo urn semes
, urn daque1es cursos. Com 0 arquiteto-urbanista Joa

Guedes tive ensejo de co1aborar em alguns dos seus
jetos de implantacao de novas cidades (Barcarena, no
a, per exemp10). Com a arquiteta-paisagista Rosa Kliass
e a colaboracao mais 10nga e mais variada nesta expe
ncia "ambiental". Dei cursos sobre c1ima urbano no Ins

do Brasil, seccao de Sao Paulo, (1974
Braslleira de Arquitetos Paisagistas.

ora se tratando de uma pesquisa diftcil e dispendio-
creio que no presente momento ha um despertar para a

ortancia da tematica e interesse em pesquisa-lo. No
di 28 de marco deste ana recebi um telefonema de urna co

a, professora do Depto. de Geografia da Universidade de
o Grosso (Professora Zilda, se nao me engano) consul~

do-me sobre a possibilidade de ministrar um curso ou
en~ar uma pesquisa aplicada a Cuiaba. Alem de minha
nda eStar cheia para 0 resto do ano, disse-lhe que Ja
errei minha tarefa na vida academica, e sugeri-lhe con

ta~tar os colegas do Depto. de Geografia da USP. Disse-me
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ela que 0 seu interesse the fora despertado por haver vis

to os resultados das sondagens da ilha de calor nas cida

des paraibanas de Patos e Campina Grande. Os colegas japo
neses da Universidade de Tsukuba, os quais acompanhei em
sua missao de pesquisa pelo Nordeste em agosto-setembro de
1986, inclu!ram 0 meu nome entre os autores daquele tra
balho preliminar publicado no Latin American Studies, da

quela universidade. Eu era apenas, 0 observador do CNPq
junto aquela missao cient!fica estrangeira, e apenas aju

dei nos trabalhos de campo. Ve-se, assim, que, a medida
que os resultados sao divulgados, aumenta 0 interesse no
tema.

GEOSUL - Exatamente por isso este n6mero da GEOSUL quer con-
tribuir para incremento desses estudos entre nos. Fale-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 pelas oportunidades que me abr1ram. De

urn lado para que eu pudesse "cencluir" a minha trajetoria
academ1ca na pesquisa climatologica. Por outro para que,
ao terminar 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, realmente espero que ele venha a
preencher urn papel de utilidade. Sinceramente acho que es
te numero da GEOSUL, dedicado a climatologia urbana, pode
despertar urn interesse bern maier do que 0 meu CLlMA E EX

CEPCIONALISMO.
Com 0 risco de que se veja aqui, neste nUmero, um "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, nu final, posso dar-me a uma
pratica que sempre desprezei. Mas se ela e a maneira usual
e eficiente, vamos a elal
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Estao aqui reunidos quatro artigos que, embora escritos

momentos, circunstancias e motivacoes diversas, ao lon

dos quatro .ultimosanos, estou segura de que, malgra
, eventuais superposicoes, ha umll seqUencia lOgica para rossas
cessidades e uma certa· "unidade" de pensamento·. Omeu

EORIA .E CLIMA URBANO, alem de procurar ser wiquadro de
eferencia teorico-metodologlco, procurou tracar um "pro
raman de pesquisa do qual foi executado multo pouco. Com

nso de realismo comecamos por problemas mais exequi-

eis. Eu proprio e um dos meus orlentandos (Wanda .Pa s-
oal) atacamos o problema. de impacto pluvial concentrado
inundacoes na metropole de Sao Paulo.
A importancia do tema requer um "at aque " mais decisivo.
! a necessidade de fomentar 0 interesse. 0 resultado do
abalho de Magda LOmbardo foi obtido mediante um certo

rvel de sofisticacao de recursos que, infelizmente, esta
nge da maioria dos gec5grafos. Pareceu-me que valia a pe

partir de uma via maissimples. 0 primeiro artigo - uma pa
stra proferida em evento promovido pelaCETESB (SP)
o lancamento desta "conclamacao". 0 segundo eXpOe os re
ltados - modestos mas e~clarecedores - da aplicacao des
postura i cidade de Florianopolis. Gr~cas ao esforco des

legas catarinenses. com quem compartilho 0 artigo, foi
ssrvel executar valiosos experimentos, onde, problemas
mesmo erros, podem esclarecer bem ~ natureza complexa

trabalho de campo em clima urbano.
i 0 terceiro foi produzido sob forte motivacio e visando
I

!
.ender a duas direcoes. De um lado, eu estava muito preo-

pado com 0 anseio dos alunos de pOs-graduaCao (aqui no
partamento) em obter "receitas" prontas para aviar na
oducao de RlMAS. Isto na discipllna "Analise da Quall

~ade Ambiental" que, nos ultimos anos mlnistrei aqui. Por
~tro lado ele visava esclarecer a um orientando, insegu
~ de suas tecnicas de analise de campo, a relatividade En

~e tecnica a servico de um dado metodo. 0 quarto e der
r~deiro , visou estabelecer um vinCUlO de ligacao entre os
~emais e sobretudo abordar um aspecto que me parece da
~aior importancia na colaboracao do geografo nos estudos

90



de clima urbano. Em sua brilhante 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 climal pela
posicao ou srtio". Aqui esta urn dos aspectos mais perti
nentes ao estudo dos climas nas cidades tropicais. Pare
ce-me que se deve ter urn foco especial nas relacoes de
porte e funcoes urbanas com a morfologia do s!tio aobre 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 difIcil t6pico das rela
coes interdisciplinares no inegavel contexto multidisci
plinar que e 0 fato urbano.

Embora nossa vida universitaria nio promova urn maior
contacto, isso naoe dif!cil de estabelecer na pratica. Eu

posso depor sobre urna relacio muito proveitosa que manti
ve - a nIvel de aplicacao ao planejamento ·- com arquite
tos , urbanistas e paisagistas em torno do clima ("ambien
tal" e "urbano"l. Quis tambem deixar claro 0 grande hiato
que se verifica nas relacoes escalares entre a reqiio e 0

edificio.
Desse conjunto espero ter promovido urn esclarecimento

sobre a posicio "profissional" de geografo nos domInios da
investigacao dos climas urbanos. Muito longe de qualquer
pretensao (descabidal de "corporativismo", acho que 0 cam
po multidisciplinar da cidade serve bem a demonstrar a ne
cessidade de integracio "interdisciplinar" no estudo do
clima urbano. Parece-me cristalina a divisao de tarefas
que se podera pretender ou suqerir. Entre 0 meteoroloqis
ta preocupado com a atmosfera sobre a cidade e as anoma
lias que esta produz naquela, e 0 arquiteto (urbanista
paisagistal com 0 "conforto" na cidade ledificacio ou casa
e jardiml 0 ge6grafo 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 urn evi-
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estu-
apare
podera

Fale-nos

- 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 um lado isto pode induzir a que interprete que ha uma

dente, concreto e proveitoso esforco de promover este en

contro interdisciplinar em torno da cidade. No ano de 1986

a missio 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
siatir tambem a039 SimpOsio Internacional do Standing
Committee - Urban and Building Climatology sob 0 tema
"Climate-Buildinq-Housing", realizado em Karlshue, Repu
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 tamar conhecimento da INTERNATIONAL FEDERATION FOR
HOUSING AND PLANNING (IFHP), a quem esta ligado 0 mencio
nado Standing Committee. No encontro de Karlshue, uma das
seccoes era "cooperacio 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-

I parecer.

GEJSUL - Esta sua ideia de sugerir que se principie os1dos de clima urbano entre nos sugerindo 0 usc de
I lhagem "singela", ao mesmo tempo que animadora,
I tambem ser mal interpretada. Quais as vantagens?
I mais sobre esta proposta.
I

!
CAl/M

I
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ciencia tecnologica e sofisticada dos "ricos" e uma "arte

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

seria pior ainda, que esta proposta venha a ser tomada co
mo um sinal de conformismo ou passividade; que nao devemos
lutar por melhores condicoes de pesquisa. 2 obvio, embora
apenas implicito, que esta proposta deve ser tomada como
condicao provisoria, algo que se fara 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 "primeiros experimentos" para os quais se su
gere "singeleza" de aparato tecnico sao acompanhados de um
carater de treinamento de equipe. A aparelhagem e sensi
vel e, pelo menos para nos, muito cara. Mesmo os aparelhos
fabricados no Japao e na Australia sao caros. Para nossa
condicao seria pouco 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 universe 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 "clima 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 acompanhados de 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. Alem de comedido sempre fui muito es
crupuloso e tlmido ao solicitar ajuda as financiadoras de
projeto. Mas admito que e um erro. Hoje em dia, quem quer
pesquisar, neste pals, alem da necessaria dose de "cabo
tinismo" tem que recorrer as tecnicas de verdadeiro "mar-
keting" para poder realizar alguma coisa. E aqui, neste
meu vies pessoal, voces encontrarao mais uma das razoes
que me levaram a decisao de encerrar a minha carreira.

Que os nossos jovens colegas a quem eu me dirijo vejam



bem clara, nesta proposta, a "provisoriedade" de que ela

se reveste. E 0 melhor exemplo disso pode ser encontrado

aqui mesmo neste Departamento. Entre 0 aparato de mensura

cao "termo-higrometrica" que utilizamos nos primeiros ex

perimentos em Florianopolis, e aquele que esti, agora mes

mo, sendo utilizado pela colega Maria Lurdes Se~erino em
sua pesquisa, houve uma melhoria enorme. E faco votos qu~

com os resultados de sua pesqulsa, ela possa vir a obter
recursos para adquirir aparelhaqem donIvel aspirado. t
uma questaode estrategia para pedir, honestamente, recur

sos a nossas financiadoras de pesquisa que sao Bobrecarre

qadas e muito aquero daB necessidades do Pars.

G SUL - t sabido que voce manteve uma atividade internacional
na Comissao "Problemas Ambientais" na OOI. Quais foram as
outras atividades neste nIvel? Houve alguma atividade in
ternacionalmente liqadaa Climatologia Urbana?

M - Em verdade, minha atuacao junto a comissao "Problemas
Ambientais" da UGI foi, para mim, .da s mais proveitosas e

prolongou~se del976 ate 1984, ja que a referida comis
sao, tendo sido prorrogada, atuou ao longo de dois perio
dos de quatro anos. Junto ~om 0 Presidente .I.Guerasimov fui
o unico membro a participar de todas as reunioes e simp6

sios anuais. E continuei atuando como membro naquele que
Ihe sucedeu: "Geographical Monitoring and Forecast" pre
sididapelo sovietico S. Evtev, onde perdi aquela reuniao
de Barcelona e da qual, voluntariamente me afastei ap6s a
reuniao de Camberra em 1988. No Congresso de Sidnei, na
queIe mesmo ano ela foi prorrogada por maisquatro anos.
Fiz parte tambem, com pouca .pr esenca no grupo de trabalho

"Tropical Climatology and Human Settlements" presidido por
M. Yoshino. As reunic5es ocorreram, em maioria, no extremo
oriente (China, Sri-Lanka) 0 quetornava a participacao
muito dispendiosa. Sempre gosto de 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 (ora passagem ora estadia) de agencias interna-
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cionais: UNEP - Na~OeS Unidasl ou governos dos palses se
de: Mexico e Espanha. Jamais fiz uma. viagem custeada ou

com qualquer ajuda de governo ou institui~ao brasileira.
Ouvi, certa vez, uma piada na qual se definia 0 cientis
ta como sendo "um curioso que tem sua curiosidade finan
ciada pe10 Estado". Nao me enquadro na categoria. Mesmo
reconhecendo que isto seria um direito (ou privi1egio?) a
que faz jus 0 cientista, nunca me utilizei dessa prerro
gativa.Sou um contribuinte consciente que, ao ver as cri
ancas famintas e desprotegidas nas ruas, tem a tranqdi1i
dadee consciencia de nada haver subtraldo daquilo que 0

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

t claro que, no tratamento dos problemas ambientais ur
banos houve lugar para discutir problemas de climatolo
logia urbana. Eu mesmo apresentei na reuniao de Toquio 0
traba1ho sobre as enchentes na cidade de Sao Paulo. Mas,
diretamente subordinado a tematica, participei da confe
rencia da WHO 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 GEOSUL, a "Urban Atmosphere", Bob Borstein teve a gen
ti1eza de convidar-me e inc1uir-me entre os membros do

honraria"editorial board", como "South American Editor",
essa que eu deverei declinar muito proximamente. 0

mento deste numero da GEOSUL parece ser 0 momento
1anca

oportu-
no.

GEOSUL - Com isto fica difici1 para nos entender 0 motivo des
tas "despedidas". Por que renunciar a uma tarefa onde os
papeis de fomentador no ambito"nacional" e divu1gador
de nossa producao no exterior, teriam ja assentadas suas
basest Poderia esc1arecer-nos isto?

CAFM - Esta foi uma decisao bern amadurecida. Aposentei-me como
Professor Titular da USP em marCo de 1987. Nos tres ulti
mos anos continuei orientandona sua Pos-Graduacao e pres

tando colaboracao paralela aqui na UFSC e em Belo Horizon-
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(UFMGI. Este ana que inicia a ultima decada do seculo

r solvi parar. Ha uma serie longa de razoes bem pensadas

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

Quanto a docencia, sou de opiniao que 0 professor, como
ator, deve saber 0 momento em que deve deixar a catedra

a eena), Teria pavor ante a imagem de vir a tornar-me

~orferatu, arrastando as pernas pelas rampas do predio
Universidade. Nossa unlversldade e multo dlficl1 e exl
nio so tempo, mas dedlcacio e entuslasmo totals. Num

Is de plramlde de ldade como 0 nosso os executlvos de

m ser jovens. Eu mesmo nio voto em nenhum politlco com

ls de cinqdenta anos. Nao que consldere os velhos lnu
is. Ao contrario, acho que 0 seu lastro de experiencia

valloso mas acho que a atuacao deve ser dlferente, Mals
n s bastldores. Escrever, por exemplo, e algo que pode ser
m lto utl1. Os bastidores filtram os lnconvenientes do
c ntacto dlreto, que, no caso da nossa universidade vem se

rnando penoso. Menos pelo contacto com os alunos, poi. e
is dlficil lidar com os "colegas" do que com os alunos.
por outro lado ha a outra face da moeda, ou seja, a pes

lsa - complemento lndlspensavel da docencla. Em entre

sta arevlsta GAIA (AnO 1, n9 1, maio de 198910 fil080

.Jose Arthur Gianotti, cujas opinioes sobre a universi

de brasi1eira de hoje sao as mais 1ucidas, dec1ara que

o e mais possivel contlnuar a produzir artezanat.eDte.
to e especia1mente verdadeiro para 0 campo da pesquisa.

1955 a 1987 nao fiz, outra coisa. Tudo que pude produzir
d~ pretensamente "cientIfico" foi a duras penas, a nIvel

attezenal. Embora eu esteja aconselhando os jovens a prin
c piar os seus "experimentos" neste nIvel, que e apenas
p ovisorio, para demonstracao de credenciamento, eu mesmo
j cansei disto. Basta. E tampouco tenho for~as ou vontade
p~ra lutar para esta grande "mudan~a".

I Junte-se a isto uma certa decepcao com os meus ultimos
o~lentandos. No campo do clima urbano amarguei uma profun

d~ decepcao ante 0 fracas so de um trabalho em que eu de
~sitava as me1hores esperancas. Na USP cheguei a ultimar

I
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vinte programas de pos-graduacao. Neste semestre espero

conc1uir 0 meu ultimo programa na titu1acao de mais urn

doutor, a juntar-se aos 7 que com os 13 mestrandos, faraD

o total de vinte e urn. NUmero que e menor de urn quarto da

que1es que me procuraram e, malgrado meus esforcos, aca

baram desistindo.
A1em de muitas outras razoes que poderia apontar enfa

tizo aque1a de que, tendo me dedicado do modo mais pleno
a Geografia na universidade, abstive-me de fruir de mui
tas outras coisas no campo da cu1tura que, agora, pelo
tempo que me restar de vida, acho que mareca aproveita
las. Literatura, Artes e Fi10sofia seriam 0 campo de pre
ferencia que, se bern antigas, nao tive tempo para dedi
car-me a e1as e fruir a medida de minha saciedade.

GEOSUL - Se este nUmero de GEOSUL e urn apendice a despedida
da c1imatologia ela encerrara a serie? Parece faltar

alguma coisa. E a proposito de "geosistemas"? Embora pa
rece ter havido uma convergencia universal para este con
ceito, sabernos que voce, aqui no Brasil foi urn dos primei

ros a aderir a ele. Fale-nos a este respeito.

CAFM - Esta e uma 10nga 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 procurava ministrar no ultimo ana algo que eu
chamava "Geografia flsica integrada". Isto para, num 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

plana1to central brasi1eiro, pois a recente inauguraCao
de BrasIlia, atrala interesse para la, era seguido do

Morr1and sueco. Esta ultima, alem de possibilitar uma vi
sao de problemas glaciares e peri-glaciares (sempre fugi
dos temas que nao interessavam de perto ao Brasil), ser
via a relacionar os movimentos eustaticos com 0 propriQ
povoamento, pois a oscilacao da linha da costa era regis
trada historicamente.
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,Por intermedio de um dos nossos alunos, tomei conheci

~nto do famoso Relatorio Belcher. sobre a escolha..do sttio

d~ nova capital. t urn documento impottantissimo que for

n lc i a excelentes elementos geomorfologicos e mesmo biogeo

9 aficos os quais eu pude retrabalhar, promovendo, .a meu
9 sto, elementos graficos de representacao. Em m1nha cur
t temporada na Universidade de Brasilia (1966-67) onde

m nistrei a disciplina de Geomorfologia para futurosgeo

1 s, retomaio experimentocom 0 Belcher e preparei qua

d 08 murais desenhando aarticulacao das relacoes entre os

d ferentes elementosda paisagem.

~ chegar ao Departamento de Geografia da USP em 1968

tdmei conhecimento do famaso artigo do frances Bertrand
sabre uma proposta de .Geographie Physique Integral e 0

I -

usp de "ceossistema". Ele era utilizado por Nelson de 1a
cdrte na disciplina Organizacao do Espaco Regional e por
Ol~a Cruz em Geomorfologia Litoranea.
~ Congresso Internacional de Geografia de Moscou, em

19b6, fiz a excursao a Siberia e, em Novosibirski conhe
cii 0 trabalho de Sotchava (que nao encontrei pessoalmen
tel) e de volta a Sao Paulo escrevi aquele geografo sovie
ti~o pedindo-lhe autorizacao para traduzir.o seu artigo
sobre 0 Estudo de Geossistemas e pedindo-lhe outros tra
ba~hos. Recebi uma atenciosa resposta no original russo ei ~ _
e ~om uma copia em frances, a minha carta escrita em in-
gl~S. Sao coisas deste tipo que eu conserve nos meus ar

qu~vos.
~ora, como registrou Tricart, a proposta conceitual

e ~etodologica de Sotchava seja muito confusa, a aplica
ca~ao pratica que e feita pelos geografos da equipe de
NO~osibirski, e muito intere'ssante e clara. Os trabalhos
de ! Snytko e Krauklis sao muito proveitosos e eu os explo
re~ satisfatoriamente. oeste ultimo, que passou a enviar
me: seus trabalhos, recebi recentemente um volume onde pa

reee sistematizar os seus resultados aplicados a Siberia.
Infelizmente nao conheco 0 idioma russo, mas a julgar pe

las ilustracoes trata-se de uma notavel contribuiCao.
Como voces mesmo perceberam houve uma convergencia
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partindo de anseios variados, em varios paises .para

esta nova abordagem em Geografia Fisica. A meu ver ela

e uma retomada de urn 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 SchOenfelder os dois volumes do Simposio "Landscape

Synthesis" que dao conta dos· ultimos progressos naquele
setor .

A adocao do paradigma do geossistema foi para mim tao
Importante quanto aquele do rltmo cllmatico a partir da
proposta de Sorre. Contudo, se eu trabalhei muito sob este
segundo e nele desenvolvi urna estrategia pessoal de pes
quisa escrevendo varios trabalhos, 0 primeiro nao 8e en
contra demonstrad6 em obra escrita.

o paradigma do "geossistema" fol, para mim, de grande

proveitoem dois setores. De urn lado ele contem merit08

altamente didaticos que foram 80bejamente explorados em
sala de aula. Aqui mesmo, ao ministrar a disciplina "Ana
lise da Qualidade 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 biologos. Seu conceito e uso, com pers
pectiva critica, esta longe de ser a receita-panaceia que
alguns esperam. Ele deve ser visto, como paradigma, que l

como conceito e referencial teorico - a aprimorar e aper
feicoar pelo uso e crltica - e nao como fato concreto a
ser identificado no campo. ~ um meio de caracterizacao de

paisagens ou unidades ambientais, tanto quanta posslvel,
homogeneas.

Saldo 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 da Barcarena, no Para, em companhia
da colega e amiga Teresa Cardoso da Silva, na equipe do
arquiteto Joaquim Guedes, talvez possa apontar urn dos me

lhores exemplos. Com alunos de iniciacao cientifica na
USP, produzimos uma analise da qualidade ambiental na re-
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qiao de Ribeirao Preto, que representou urn grande proqres

so em termos de avaliacao crItica dos resultados dessa

aplicacao metodoloqica.

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

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

nuam. Mas, tenho urncopioso acervo de experiencias varia

das e material qrafico. No ultimo curso ministrado na pos

graduacio (Mestrado em Geoqrafia) em Belo Horizonte, apro

veitei para desenhar urna serie de ilustracoes que foi bern

acolhida pelos alunos.

Talvez eu possa - se houver tempo livre e julqar de al
quma serventia - elaborar em torno desse material, aquilo
que os franceses chamam de · "mise-au-point". Se ficar con
ciso podera dar urn artigo. Mas 0 nUmero de ilustracoes tal

vez venham a torna-lo nurn opusculo. Quem sabe? Talvez eu
o realize.

G~OSUL - 0 que 0 impede de faze-lo aqora? Quais sio os seus
planos imediatos?

etFM - 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 n6mero ume fazer uma longa viagem ao
Piau!. Voltar as ra!zes, rever lugares, conhecer outros.
DalI 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 side perdido. So me arrependo do que nao pude fa
zero Malgrado todas as agruras e dificuldadeseu sinto que

· 0 tenho aproveitado ao maxin~ de minhas possibilidades.Nao
lamento urn tempo que nao foi perdido. Procuro reencontrar
urn espaco precioso do qual fui privado.
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