
RESENHAS E COMENTARIOS

Armen Mamigonian

o Nordeste brasileiro, durante todo 0 seculo XX, foi e
e matriz intelectual de grandes pensadores como Rangel, Furta

do, Graciliano, Jorge Amado, Gilberto Freyre, etc. Assim· tam
bem na Geografia, onde Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, com
Milton Santos e Manoel Correa de Andrade, entre outros, des
taca-se como nome internacional.

Nascido no Piau! em 1927, concluiu Geografia e Historia
na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil
em 1950, tendo se direcionado a Geografia por influencia de

Francis Ruellan e Dora Amarante Romariz, privilegiado pela com
binacao de estudos da graduacao com trabalhos de campo e de
gabinete no Conselho Nacional de Geografia do IBGE e assim con
clu!do seu primeiro artigo cient!fico "Notas para 0 estudo do

clima do Centro-Oeste brasileiro" em 1949.

Considerando sua carreira riquissima na climatologia, e
motivo de grande alegria aos geografos e demais interessados
a recente publicacao do seu livro "Clima e Excepciona1ismo

(conjecturas sobre 0 desempenho da atmosfera como fenomeno ge£

GEOSUL, n9 14 - Ano VII - 29 semestre de 1992.

137



gra:fico)", editado em Florianopolis pela Universidade Federal

da Santa Catarina. Trata-se ao mesmo tempo de urn testamento e

naturalmente de urn testemunho de quem foi responsavel pela

construcao ~e uma das mais importantes escolas de climatologia

existentes no mundo, tendo ele mesmo formado diretamente mais

de urna vintena de mestres e doutores na area .e indiretamente
muitos outros.

No seu estilo apaixonado e direto, Carlos Augusto se ins

pirou na poesia de Wallace Stevens (Connoisseur of chaos) para

suas reflexoes, que comecam por retroceder a origem de suas

primeiras preocupacoes como pesquisador, usando criativamente

os trabalhos do metereologista brasileiro Adalberto Serra, ho

je esquecido, e do grande geografo frances Max Sorre, que lhe
inspiraram a perseguiCao incansavel dos "ritmos climaticos",

como mecanismos fundamentais ao cOnhecimento geografico da
atmosfera.

Os dois primeiros capItulos (Ordem violentae grande de~

sordem: acaso e oportunidade I Uma lei de oposicoes interio
res: abstracao teorica e realidade pratica) sao introdut6rios.

Neles Carlos Augusto discute ideias de "eventQS nat~rais ex

tremos" (enchentes, secas, deslizamentos de vertentes, etc) e
a expressao "natural hazards", a procura da melhor traducao em

lIngua portuguesa, como oportunidade para clarificar a ideia

de que 0 comportamento climatico e intrinsecamente "ritmico".

Expoe as incertezas e ambig6idades que afetam a concepcao de
clima: 1) concepcao teorica ou existencia por si, 2) posturas
geograficas e metereologicas, 3) a ideia do "acidental" como

comportamento atmosferico. Aproveita a ocasiao para refletir

sobre clima eas origens .do pensamento geografico moderno em
Kant e Humboldt sobretudo, confrontando algumas das primeiras

concepcoes kantianas comas que estao surqindo neste final de

seculo.

o terceiro capItulo (Os fatos coleantes e relacao persis

tente: resultados e limitacoes nurn procurar) e urn depoimento

cuidadoso do percurso de geografo como pesquisador do clima.
Detem-se na producao do Laboratorio de Climatologia da USP,
que ele organizou, destacando as pesquisas sobre "fluxos pola

res" sobre circulacao e genese dos climas atlantic;:os brasi-
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leiros, iniciadas por A. Serra e que ele deu continuidade

aprofundamento e hoje trabalhadas pelo seu discipulo J.R. Ta

rifa. Preferiu nao enfatizar a implantacao, desde 1972,

disciplina "Climatologia Uibana" na pos-graduacao, que deu origem

a varias pesquisas, incluindo os estudos de "ilhas de

(Magda Lombardo, por exemplo), maS esta lacuna do seu

mento foi preenchida pela organizacao do numero 9 da

GEOSUL, especialmente dedicado a essa tematica.

Os dois ultimos capltulos (Naimensa desOrdeJll das verda

des; uma outra razao para urn novo conhecimento I 05 pensati

vos: repensar para recriar) sao indispensaveis a abertura de

novas perspectivas, sendo 0 fio condutor do debate a dinamica

dos moventes (a partir da termodinamica). Sao postas em des

taque as contribuicoes de Prigogine, May, Feigenbaum, Mardel

brot, Lorenz e Thorn e as teorias da relatividade, dos quanta

e do caos, alem de deter-se nas relacoes ciencia-arte e na

retomada da geografia como urn todo unitario.

o livro dispoe de trp.s quadros (p.31, 57 e 191) que sin

tetizam sua visao longa e minuciosamente exposta, bern como

extensa bibliografia. Sa indo da universidade, Carlos Augusto,

como AZiz Ab'Saber, parte para voos mais altos (epistemologi

cos, por exemplo)e como um extraordinario servidor publi.co do

conhecimento, aponta para 0 futuro.
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PROFESSOR DR. ROBERTO MIGUEL KLEIN (1923-1992): UMA VIDA DEDI

CADA A PESQUISA DA VBGftA<;AO E DO AMBIENTE (IIQMEHAGEM POSTUMA) *

Urn dos mais conceituados botanicos da atualidade, a n!vel

mundial, Roberto Miguel Klein, nascido em Montenegro - RS, em
31 de outubro de 1923, faleceu no dia 13 de novembro de 1992,

em ItajaI, aos 69 anos, em conseqdencia de urn derrame de que

foi vltima em maio de 1990.

Um Breve HistOrico cia sua Vida Academica e Profissional.

Roberto Miguel Klein realizou dois cursos de graduacao:

Licenciatura em Historia Natural na Universidade Federal do

Parana - PR em 1964 e Licenciatura em Filosofia, na Facu1dade

de Fi1osofia, Ciencias e Letras de Iju! - RS em 1970.

Doutorou-se em ciencias, area de concentracao - botanica,

na Universidade de Sao Paulo, em 1979.

Foi professor titular das discip1inas: de Botanica e de
Biogeografia, no Curso' de Geografia da Facu1dade de Fi1osofia

*Texto composto pe1a Professora Maria Lucia de Paula Herrmann
(GCN-UFSC), a partir do artigo "Herbario Barbosa Rodrigues
50 anos de atividade", publicado por A. Reis na Revista Sel
lowia n9 42-44, jUn. 92, p.5-24.

GEOSUL, n9 14 - Ano VII - 29 semestre de 1992.
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Ciencias e Letras da FEPEVI de ItajaI, foi professor titular
de Ecologia, no Curso de Biologia do Departamento de Biolog1a
da universidade Federal de Santa Catarina (UFSa, ate 1980 e de
Botanica no Departamento de Cjencias Naturais (Anatomia e Mor

fologia), no Curso de Biologia da universidade Regional de
Blumenau (FURB).

Foi professor visitante dos Cursos de Pos-Graduacao ern
Botanica da disciplina de Ecologia, na Universidade Federal do
Parana e das disciplinas Tipologia I, II e Dendrologia do Sul
do Brasil da Faculdade de Florestas da Universidade Federal
do Parana (UFP~).

Exerceu 0 cargo de Vice-Reitor da Faculdade de Filosofia
Ciencias e Letras da FEPEVI - ItajaI - SC ern 1973-1974.

Colaborou como consultor nas pesquisas desenvolvidas pela
equipe de botanicos da Fundacao Zoobotanica do Rio Grande do
Sul no perlodo de 1979 e 1980.

Orientou professores da Universidade Estadual de

- PR nas pesquisas botanicas desenvolvidas no norte do
ern 1980 onde instalou diversas estacoes de coleta na

Maringa
Parana

regiao.

Suas atividades profissionais sempre estiveram ligadas a
formacao de recursos hurnanos na area arnbiental e aos estudos
cientlficos, notadamente, nas areas de Botanica e Ecologia.

Como salienta Reis (1992'), seus relevantes servicos pres
tados a ciencia iniciaraui ern Brusque, quando ern 1949 assurniu

a chefia da Equipe de Ecologia, seccao Santa Catarina, do Ins
tituto de Malariologia. Nesta atividade realizou importantes
trabalhos de Fitossociologia utilizando, pela primeira vez no
Brasil, a metodologia de Braurn-Blanquet. Estes trabalhos, sob

a orientacao cientlfica de Henrique Pimenta Velozo e na compa
nhia de Padre Raulino Reitz, contribuiram decisivamente para a

erradicacao da malaria no sul do Brasil, e, ate hoje, repre
sentam os mais completos estudos fitossociologicos feitos na
Floresta Ombrofila Densa no sul do Brasil" (Mata Atlantica).

Desde 1953 exerceu 0 cargo de curador e ecologo do Herba
,rio Barbosa Rodrigues onde, juntamente corn 0 Padre Raulino

Reitz, Diretor do Herbario, falecido ern 1990, realizaram 0 le-
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vantamento da flora do estado de Santa Catarina com sua pu

blicacao atraves da Flora Ilustrada Catarinense. Esta obra,

sem duvida, imortaliza estes dois grandes botanicos brasilei

ros, principalmente por sua abordagem metodologica, realiza

da atraves do estabelecimento de estacoes de coleta, inedita

para trabalhos desta natureza (Reis, 1992).

Na botanica, dedicou-se a coletar plantas arboreas e a

tomar informacoes sobre dendrologia e ecologia das espeCies.

Mediu mais de 300.000 arbustos e arvores no suI do Brasil,

coletou mais de 34.000 excicatas, as quais estao nos herba
rios Barbosa Rodrigues (HBR) em Itajai e do Ho"rto Botanico da

Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianopolis; es

te, orqanizado pelo professor Klein juntamente com os pesqui

sadoresRanulpho de SouzaSobrinho e Antonio Bresolin a partir
do projeto Levantamento da Vegetacao da Ilha de Santa Cata
rina.

Descobriu, juntamente com 0 Dr. Padre Raulino Reitz, ceE

ca de 500 especies botanicas novas para a ciencia, 6 generos
ltambem novos, alem de muitas novas variedades.

"Seus conhecimentos dendrologicos e autoecologicos das

arvores do suI do Brasil, levaram a FAO a escolhe-Io como con
suItor, levando-o ao Paraguai para levantamentos e cursos de~

drologicos internacionais" (Reis, 1992). Em 1971, instalou

e organizou 0 Herbario Florestal de Puerto Presidente Stroes

ner - Paraguai. Esta experiencia culminou com a publicacao
dos livros "Projeto Madeira de Santa Catarina" e "Projeto Ma

deira do Rio Grande do SuI" que representam base importante

para estudos de reposicao e de manejo de florestas nativas
(Reis,1992).

Seus estudos ecologicos culminaram com a publicacao, em

1978, do trabalho "Ecologia da Flora e Vegetacao do Vale do

Itajai" que constitui-se. em sua Tese de Doutorado, tendo side
defendida e aprovada, no Instituto de Biociencias da Univer

sidade de Sao Paulo (USP), com a nota maxima e louvor.

"Este trabalho envolve a descricao e a estrutura das co

munidades vegetais, enfocando tambem a dinamica da vegetacao

dentro da regiao, e seu interrelacionamento com a vegetacaodo
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suL do Brasil. Destaca-Se neste contexto ,sua v"isao de suces

sao vegetal secundaria, onde foramestabelecidos modelos que

refletem 0 padrao de colonizacao no SuI do Brasil e a capac i-

dade de recuperacao das florestas nativas. Seus estudos de

autoecologia, tem side publicados dentro dos fasciculos da

"Flora Ilustrada Catai:inense" (Reis, 1992).

Interessado pela fi.sionomia e pela composic;ao das flores

tas do SuI do Brasil, elaborou mapas de vegetacao, contribuin

do decisivamente nos levantamentos e mapeamentos do projeto

RADAMBRASIL, onde atuou, em Florianopolis, como AsseSsor Tec

nico na divisao de vegetacao, desde 1978. Em 1986, spndo este

Projeto absorvido pelo IBGE, Dr. Kleinpennaneceu CCIIO assessor ~

nico no Departamento de Geociencias IBGE - colaborando no Pro

jeto Brasil 3310 - "Especies Raras ou Ameacadas da Flora Bra

sileira" conduzido pela Fundacao Brasileira para a Conservacao

da Natureza (FBCN). Estes estudos compoem 8 volumes, sendo 0

primeiro "Mirtaceas e Bromeliaceas", publicado pelo IBGE - RJ,

em 1990, com edicao ja esgotada; 0 segundo volume encontra-se

no prelo, 0 terceiro, em fase de revisao e os demais ainda sob

forma de apontamentos. Salienta-se que a identificacao dasElS

pecies floristicas frageis e ou ameacadas de extincao e de

fundamental importancia para a contribuicao da sobreviencia da

natureza. Estas especies necessitam de protecao adequada ou de

reproducao e sustentacao em areas de parques e reservas flo

restais.

Seus trabalhos e contribuicoes cientificas, elaborados

quer sozinho, quer em colaboracao, perfazem mais de uma cen

tena de obras publicadas em portugues, alemao, espanhol e in

gles, editadas em revistas cientificas no Brasil e no exte

rior.

Sua bibliografia" e citada em inUmeros trabalhos e livros

nacionais e estrangeiros, onde suas observacoes e resultados

sao comentados e analisados.

Foi convidado para colaborar com varios pesqui.sadores es

trangeiros. Com 0 Dr. Lyman B. Smith da "Smitsonian lnstitui

tion of Washington" redigiu a "Monografia das Gramineas" em

3 volumes e mais de 1200 paginas ilustradas e Impr-essas r com

143



o Dr. C. Diego Legrand, Diretor do Instituto de Historia Na

tural de Montevideo, elaborou a "Monografia das Mirtaceas"

de Santa Catarina para a FIC, obra com 876 paginas e tambem

a "Monografia dasMirtaceas da Ilha de Santa Catarina" para a

FISC e, com 0 Dr. Angel L. Cabrera, de La Plata, Argentina,

compos a obra "Monografia da COlllpositae de Santa Catarina".

No Herbario Barbosa Rodrigues, orientou as dissertacoes

de mestrado, principalmente de alunos do Curso de Pos-Gradua

cao em Botanica da Universidade Federal do Rio Grande do SuI,

em Porto Alegre, e do Curso de pos-Graduacao em Silvicultura,

da Universidade Federal do Parana, em Curitiba. Foi tambem

convidado a participar de bancas examinadoras no Curso de

Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Santa Cata
rina.

Como pesquisador e cientista foi convidado para parti

cipar, como conferencista , e palestrante em inUmeros encon

tros e congressos, principalmente dos de botanica e meio am
biente, tendo recebido no III Encontro de Botanica PR-SC rea

lizado em Florianopolis, 1991, a homenagem da Sociedade Bota

nica do Brasil pelos seus trabalhos em defesa do ambiente.

De acordo com Reis (1992), Roberto Miguel Klein foi um

homem de visao ampla dentro das ciencias botanicas, dominando
nao so a taxonomia das especies arboreas catarinenses, como

tambem de uma serie de outros conhecimentos em dendrologia e

autoecologia dessas especies, suas estrategias reprodutivas

dentro das comunidades vegetais e suas potencialidades para a

conservacao e manejo das florestas onde ocorrem.

Alem dos muitos trabalhos publicados, vinha preparando

desde 1949 urn livro sobre Dendrologia do SuI do Brasil, con

tendo descricoes de mais de 1.000 especies, seu modo de dis
persao pelas diferentes regioes ecologicas, chaves de clas

sificacao, suas estrategias reprodutivas e potencialidades. 0

objetivo dessa obra e 0 de apresentar para as escolas supe

riores de Biologia, Agronomia e Florestas, urn manual pratico

de campo, com as informacoes basicas para trabalhos de con
servacao, revegetacao e manejo de florestas nativas.
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Novamente de acordo com Reis (1992) sua ambicao maior co
mo pesquisador, foi manifestada no desejo de terminar a obra
iniciada com seu companheiro Padre Raulino Reitz, "A Flora
Ilustrada Catarinense". As dificuldades enfrentadas, por esses

dois botanicos para concluirem essa obra, demonstrou 0 espi
rito empreendedor de ambos. Sempre tiveram ocupacoes fora do
Herbario Barbosa Rodrigues pa~a se manterem e para garantirem
recursos para as suas pesquisas. Brincavam dizendo que 0 Her

"bario tinha duas metades de botanicos, pois apesar de tanto
desejarem trabalhar juntos nesta grande obra, em tempo inte
gral, isto nunca chegou a ser realidade, pois sempre estiveram

ocupados em outras instituicOes. Este momento esteve prox~mo

de acontecer, quando os dois aposentados, poderiam dedicar-se
ao Herbario e a obra. 0 impedimento agora extrapola a esfera
fIsica e temporal, pois Padre Raulino veio a falecer em novem
bro de 1990 e poucos meses apos 0 Professor Klein sofreu der
rame cerebral, que 0 impossibilitou de dar continuidade aos
trabalhos, vindo tambem a falecer em novembro de 1992.

Professor Klein nao foi so reconhecido pela sua competen
cia e genialidade como botanico, mas tambem como urn homem que
amava a vida e a famIlia. Era comurn vi-Io carregando urn ramo
ou uma flor e indagando, junto aos colegas de trabalho, a res
peito de sua denominacao e, comentando com todo entusiasmo so
bre suas caracteristicas particulares e dispersao. Vivia em
harmonia com a dedicada esposa e companheira de todos os mo
mentos Dona Martinha Hide~brand Klein, com quem teve tres fi
lhos. 0 carinho da famIlia e dos amigos era presenca constante

em sua vida.

Santa Catarina, 0 Brasil e 0 mundo perderam Roberto Mi
guel Klein, mas suas obras permanecem como marcos referenciais
no estudo da flora sul-brasileira.
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· Ecoloqia da.Flora eVegetacao do Vale do ltajal.
que foi publicada em dois volumes de Sellowia com 389 paginas

impressas. Trata sobre a Ecologia da Flora e Vegetacao

ocorre numa area de aproximadamente 15.000 km2 , no Estado

Santa Catarina abrangendo urn exaustivo estudo, nao so da

cricao e estrutura das comunidades vegetais, como tambem

uma analise sobre a dinamica da vegetacao desta regiao e 0 seu

inter-relacionamento com a Vegetacao do SuI do Brasil.

Projeto Madeira de Santa catarina. Livro que trata so

bre as arvores de Santa Catarina. Sao se~ecionadas 38 especies
de arvores como mais importantes e outras 87 especies com pos

sibilidade de reflorestamento em Santa Catarina. Alem da des

cricao das arvores, sao apresentadas observacoes sobre 0 com
portamento das arvores dentro e fora das florestas, ecologia,

fenologia, crescimento e fornecimento de- sement.es, Obra de

320 paginas, elaborada em colaboracao com R. Reitz e A. Reis.

• Mirtaceas. Obra publicada em diferentes fasciculos da

Flora Ilustrada Catarinense. Nela sao descritas 205 especies

de Santa Catarina e do SuI do Brasil, contendo diversas espe
cies novas para a ciencia, somando um total de 876 paginas.

Elaborada em colaboracao de C.D. Legrand de Montevideo, Uru

guai.

• Gramlneas. Obra onde sao descritase ilustradas mais de

400 especies de Gramineas do Estado de Santa Catarina e do SuI

do Brasil. A obra consta de 3 volumes, num total de 1.407 pa
ginas impressas. Acompanham dados sobre a ecologia e os valo
res forrageiros, bern como 0 seu comportamento nas pastagens.

Elaborada em colaboracao com L.B. Smith e C. Wasshausen de

Washington dos Estados Unidos.

• Compostas. Obra que abrangera a descricao de mais de

500 especies, acompanhando dados sobre fenologia, ecologia e
dispersao das especies no Estado de Santa Catarina e no SuI do

Brasil. A obra sera publicada em diversos fasciculos, somando
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urn total de aproximadamente 1.400 pag~nas, das quais 406 ja

estao impressas em 3 fasciculos da Flora Ilustrada catarinense.

Elaborada em colaboracao com A. L. Cabrera de San Isidro, Re

publica da Argentina •

. Projeto Madeira do Rio Grande do SuI. Nesta obra sao

selecionadas 55 especiesde arvores, consideradas como mais

importantes para 0 reflorestamento, para 0 Estado do Rio Gran

de do SuI, entre as 515 especies encontradas no Estado.

Alem destas especies mais importantes, sao selecionadas

outras 61 especies arboreas, consideradas com possibilidades

para 0 reflorestamento.

Acompanham a descricao morfologica das arvores acima

apontadas, observacoes ecologicas. destas especies dentro e fo

ra da floresta com dados sobre epoca de floraCao e frutifica

Cao, bern como coleta de sementes. Finalmente seguem informa

coes sobre a utilidade e emprego da madeira. Trata-se de obra

constituida de 525 paginas, elaborada em colaboracao com R.

Reitz e A. Reis.

As comunidades e associacOes vegetais na mata pluvial

do suI do Brasil. Trata-se de uma obra em 6 trabalhos diferen

tes, nos quais sao descritos as diferentes comunidades e as

sociacoes vegetais que se observam na Floresta Pluvial da Cos

ta Atlantica, desde paranagua (PR) ate Torres e Osorio (RS).

Consta de 519 paginas impressas, acompanhadas por tabelas,

quadros e ilustracoes. (Elaborada com 0 Dr. Henrique P. Veloso

e publicada em Sellowia, desde 1957-1968) •

• Assessor e autor dos mapas e relatorios de

dos volumes 33- Folhas Porto Alegre - Uruguaiana 

e volume 35 - folhas Curitiba - Asuncion - Iguape,

Levantamentos de Recursos Naturais, executada pelo

RadamBrasil.
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Algumas das Principais DistincOes Recebidas

• Distinguido pelo seguinte genero novo de Euphorbiaceae

que leva 0 seu nome: Kleinodendron Smith & Downs. Sellowia 16:

175-178, 1964.

· TtTOLO DE CIDADAo HONORARIO DE ITAJAt, pelos relevantes
servicos prestados a Ciencia, atraves da Resolucao 34/66 de

18 de maio de 1966, da Camara Municipal de Itajai.

• TtTOLO DE PROFESSOR El2RITO, por relevantes ser.vicos

prestados a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras daF.EP&n
de Itajai - aprovado em reuniao da Congregacao em 22/12/1977.

• TtTULO HONORlFICO, distinguido em 05 de junho de 1980,

conferido pela Fundacao de Amparo a Tecnologia e ao Meio Am
biente (FATMA) e pela Prefeitura Municipal de Itajai em reco
nhecimento ao elevado espirito conservacionista e constante
preocupacao pela protecao e melhoria da Qualidade Ambiental.

• TROPeu FRITZ MOLLER, distinguido em 05 de junho de 1982,

pelos relevantes servicos prestados a defesa do patrimonio am
biental do Estado de Santa Catarina, conferido pelo Governa
dor do Estado de Santa Catarina, pelo Secretario Chefe do Ga
binete do Planejamento e Coordenacao Geral e pelo Superinten
dente da Fundacao de Amparo a Tecnologia e ao Meio Ambiente

(FATMA) •

• Distinguido com a adocao do seu nome para 0 Herbario do
Departamento de Ciencias ~aturais da Fundacao Educacional da
Regiao de Blumenau (FURB) , com 0 nome: "Herbario Dr. Roberto

Miguel Klein".

Premio Global 500, concedido pela Organizacao das Na

coes Unidas (ONU) , em Orlando - Estados Unidos, em 1989 pelos
trabalhos concretizados em favor da natureza,do meio ambiente

e da ciencia.
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IHPORME 00 CORSO DE P6S-GRADUAC!o EM GEOGRAPIA (IIESTRADO)

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAN'rA CATARINA

"PRODUcAo ACAD:!JUCA DISCERTE"

Dando prosseguimento a propositos que caracterizam esta

revista, a Comissao Editorial apresenta, a seguir, mais uma

serie de "Resu.os de DissertacOes", do Curso de Pos-Graduacao
em Geografia (mestrado) da UFSC.

A producao academica ora colocada ao conhecimento e uso
ampliado do pUblico em geral diz respeito a 08 (oito) traba

lhos defendidos por diversos profissionais, no ano de 1991,

nas concentracoes: "Desenvolvimento Regional e Urbano" e "Uti

lizacao e Conservacao de Recursos Naturais".

Ate dezembro daquele ano, no Curso de Mestrado em Geogra
fia (implantado em 1985), haviam side produzidas e aprovadas

apos defesas pUblicas 20 (vinte) dissertacoes.

Na trajetoria do curso em tela aponta, para 0 ano de 1992,

urn quadro de dissertacoes em torno de dez (10) novos traba
lhos. Esse dado e significativo e se traduz em resultados de

esforcos gerados atraves de urn "projeto coletivo", ate entao

pioneiro no ensino de pOs-graduacao no SuI do Brasil.

Comissao Editorial

Revista GEOSUL

GEOSUL, n9 14 - Ano VII - 29 semestre de 1992.
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ASPECTOS DA ORGANIZACAO AGRARIA E DA PRODUC1\O FAMILIAR NO MU

NICtPIO DE URUBICI: 0 CASO DAS HORTALICAS

CELTTO~ ISRAEL

- Geograio -

Concentracao: Desenvolvimento Regional e Urbano

Comissao Examinadora:

- Profa. Dra. Marly Anna F.B. Mira - UFSC - Orientadora/
Presidente
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Dissertacao Aprovada apes Defesa PUblica em 28/02/1991.

RESUMO

o presente trabalho trata da organizacao agraria, no pe-

riodo 1960/85, e da produCao de hortalicas no municIpio de

urubici - Santa Catarina.

De acordo com 0 enfoque proposto, 0 trabalho compoe-se de

duas partes principais, antecedidas por uma visao geografica

da area estudada. Assim, a primeira analisa diferentes aspec

tos da evolucao agraria a partir de dados secundarios levan

tados dos Censos do IBGE. A segunda, por sua vez, compreende a

caracterizacao da producao de hortalicas mediante 0 exame de

informacoes primarias coletadas atraves da pesquisa de campo.

Com essa abordagem procurou-se, por urn lado, identificar

as principais alteracoes verificadas na estrutura agraria do

municIpio e suas relacoes com os mecanismos gerais de trans

formacao da agriculturabrasileira. Por outro lado, buscou-se

avaliar certas peculiaridades referentes a situacao e condi

coes de producao de hortalicas.

Pelo estudo realizado concluiu-se que 0 referido munici

pio tern sua atividade econemica assentada no setor primario,

sobretudo na agricultura.

A producao agrIcola acha-se estruturada com base no do

mInio das unidades fundiarias de tamanho familiar. A horticul-
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tura, tipicamente organizada em unida,des de producao familiar,

constitui urn segmento agrIcola bastante expressivo, cuja im

portancia destaca-se tanto pelo numero de pessoas que ocupa

quanto pelo valor produzido.

* * *

A GESTAO DO TERRI'l'6RIO PELO GRUPO SADIA NO MUNICIpIO DE

CORDIA - SANTA CATARINA

HARRYSSON LUIZ DA SILVA

- Geografo -

Concentracao: Desenvolvimento Regional e Urbano

CON-

Comissao Examinadora:

- Profa. Dra. Bertha Koiffmann Beck - UFRJ - Orientadora/

Presidente

- Prof. Dr. Paulo F.A. Lago - UFSC - Membro

- Prof. Dr. Rufino Po~fIrio de Almeida - UFSC - Membro

- Prof. Dr. Christian GUy Caubet - UFSC - Membro/Suplente

Dissertacao Aprovada apos Defesa Publica em 04/03/1991.

RESUMO

Esta pesquisa tern por objetivo avaliar como os Grupos Em

presariais agroindustriais realizam 0 controle, a reproduCao

e a producao ampliada do seu espaco de gestao, atraves do es

tudo do Grupo SADIA.

As estruturas territoriais resultantes dos processos es

paciais que integram a gestao do territorio, serao importantes

para verificar se 0 controle do espaco por urn Grupo Empresa

rial agroindustrial constitui uma fonte de poder para 0 mesmo,

fragmentando 0 territorio e redefinindo novas relacoes sociais

na escala local.

o estudo da gestao do territorio pelos Grupos Empresa-

riais, contribuira para desvendar sua formacao, expansao e

relacao com a sociedade e 0 Estado. A gestao do territorio en

tendida como pratica estrategica cientlfico-tecnologica do po

der dos Grupos Empresariais agroindustriais no espaco e reve

ladora dos mecanismos de controle social e de governamentali-
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dade utilizados pelos grupos. Os mecanismos de controle social

evidenciam como a populacao local, os proprietarios rurais in

tegrados e os trabalhadores da industria sao cooptados para

que a forca de trabalho se reproduza. Os elementos de governa
mentalidade sao importantes para compreender como os Grupos
Empresariais atraves do lobby e da acao instrumental do Estado

estabelecem relacoes para a sua reproducao.

* * *

"0 PROCESSO DE OCUPAcAo DAS AREAs DE MANGOES EM JOINVILLE:

AGENTES, ESTRATtGIAS E CORFLITOS"

LUIZ ALBERTO DE SOUZA

- Arquiteto -

Concentracao: Desenvolvimento Regional e Urbano

Comissao Examinadova:
- Prof. M.Sc. Ivo Sostisso - UFSC - Orientador/Presidente
- Prof. Dr. Paulo F. de Araujo Lago -UFSC - Membro
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Dissertacao Aprovada apes Defesa PUblica em 26/03/1991.

RESUMO
"A histeria e um profeta com 0 olhar voltado para tras:

pelo que foi e contra 0 que foi anuncia 0 que sera". (Eduar-
do Galeano, As Veias Abertas da America Latina, Sao Paulo,

Ed. Paz e Terra, 1989).
Essa pequena citacao contida num grande livro, sintetiza

o sentimento e a esperanca que comanda a vida das familias que
"escolheram" os mangues de Joinville para sobreviverem.

Esse trabalho e um pequeno esforco, e ao mesmo tempo uma
homenagem, no sentido de descrever e compreender a luta dos
"sem-terra" urbanos, que buscam melhorar suas condicoes de vi.
da atraves da conquista e da posse de um lote.
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Os agentes envolvidos como: os proprietarios fundiarios,

os promotores imobiliarios, 0 Estado e os proprietarios indus

triais, sao os personagens que disputam 0 espaco urbano, em

particular os mangues, com a classe trabalhadora mais pobre.
o processo social de ocupacao das areas de mangues em

Joinville, e visto como parte integrante e necessaria para a

sustentacao do sistema dominante e indissociavel da questao
urbana como um todo.

Esse processo contInuo de ocupacao irregular, tem como

conseq6encia, proporcionado uma forma particular de segregacao

residencial, como 0 confinamento das classes sociais de mais
baixa renda nessas areas de mangues. E, atraves de investimen

tos elevados, 0 Estado contribue para que tambem haja urn pro

cesso lento, mas contInuo de renovacao urbana.

* * *

BVOLuOIO QUATBRH1RIA DO ALTO VALE DO RIO I'J'AJAt-MIRIM HAS PRO

·XDlIDADES DE BO'rUVEB, SC

GILBERTO FRIEDENREICH DOS SANTOS

- Geografo -

Concentracao: Utilizacao e Conservacao de Recursos Naturais

Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. Joao Jose Bigarella - UFPR/UFSC - Orientador/

Presidente
- Profa. Ora. Dirce Maria Antunes Suertegaray - UFRGS 

Membro
- Profa. M.Sc. Neide Oliveira de Almeida - UFSC - Membro

Oissertacao Aprovada apes Defesa PUblica em 01/04/1991.

RESUMO
o objetivo da presente pesquisa foi compreender melhor a

genese e formacao do Vale do Rio ItajaI-Mirim, baseando-se na
interpretac~o da evolucaodo relevo e dos processos de sedimen

tacao durante 0 Neo-Cenozoico.

Na Bacia Hidrografica do Rio ItajaI-Mirim foram identifi

cados tres nIveis de superfIcie aplainada (Pd3, Pd 2 e Pd 1) e
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acima,

pla

tex-

dois nlveis de erosao (P 2 e P,).

Nas proximidades de Botuvera, 0 levantamento das diversas

seccoes estratigraficas revelam seqftencias de camadas fluviais

(terracos de cascalho) recobertos por. rampas cOliivio-aluviona

res intercaladas com paleopavimentos detrlticos.

Para as unidades litoestratigraficas mencionadas

bern como os sedimentos holocenicos (terracos de varzea e

nlcie de inundaCao) foram determinadas as caracteristicas

turais (granulometria e morfoscopia) e estruturais.

Foram identificados tres niveis de terracos de cascalho

na area de estudo, c~rrespondendo provavelmente aos niveis

TP2' Tp, e TC2• A idade dos nlveis dos terracos de cascalho,

que encontram-se embiltidos em diferentes posicoes na topogra

fia, foram obtidos pela comparacao com os niveis remanescentes

de superficie aplainada (pediplanos e pedimentos).

A evoluCao clclica da paisagem esta relacionada as gla

ciacoes quaternarias. Nas latitudes mais altas, as glaciacoes

corresponderam aos perlodos de avanco das grandes geleiras,

caracterizando urn clima frio e seco. Embora na area nao ocor

ressem glaciacoes, elas propiciaram nas latitudes tropicais e

subtropicais as mudancas climaticas para 0 semi-arido, pro

vocando mudancas das condicoes hidrologicas, recobrimento ve

getal, e dos processos de desnudacao das vertentes. As epocas

inter-glaciais correspondem a vigencia de urn clima. iimido.

As sucessivas mudancas climaticas sao responsaveis pela

atuacao alternada de dois processos morfogeneticos distintos,

que causaram nas epocas semi-aridas a degradacao lateral das

vertentes acompanhada de sedimentacao, e nas epocas iimidas a

dissecacao vertical do terreno que origina inconformidades ero

sivas ou diastemas no substrato rochoso e nos depositos sedi-

mentares.

As sucessivas mudancas climaticas para 0 semi-arido pro

piciaram a formaCao de pediplanos e pedimentos em niveis em

butidos e escalonados, bern como a ocorrencia lateral de anti

gos canais de drenagem (terracos de cascalho).

Os nlveis de terra co de varzea Tv2 e Tv, evidenciam duas

fazes curtas de clima mais seco - nao glacial - dentro da epo

ca iimida atual (Holoceno).

Os sedimentos da FormaCao Itaipava foram depositados em
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sucessivos lencois em carater de transporte rapido e torren-

cial (canal anastomosado).

As rampas coluvio-aluvionares depositaram-se atraves de

sucessivos processos de movimentos de massa (solifluxao). As

camadas de coluvio sao alternadas com linhas de pedra (seixos

de quartzo) que concentraram-se a partir da remocao do mate

rial detritico fino nas flutuacoes climaticas para condicoes

mais secas.

* * *

ORIGEM E EVOLU~O DA PLAHiCIE DO CAMPO DE ARACM'UBA - PALBOCA

SC

MAGALY MENDONCA

- Geografa -

Concentracao: Utilizacao e Conservacao de Recursos Naturais

Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. Joao Jose Bigarella - URPR/UFSC - Orientador/

Presidente
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Membro

- profa. M.Sc. Gerusa Maria Duarte - UFSC - Membro
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Dissertacao Aprovada apes Defesa Publica em 10/05/1991.

RESUMO

A planicie do Campo de Aracatuba, localizada na costa cen

tral de Santa Catarina, pela diversidade de ambientes que a

compoem, se constitui num dos mais importantes ecossistemas da

costa sul-brasileira.

A origem e evolucao da Planicie do Campo de Aracatuba es

tao intimamente relacionadas as flutuacoes do nivel marinho e

mudancas climaticas vigentes no Quaternario, periodo geologico

caracterizado pelas glaciacoes e pelo aparecimento do Romem.

Este trabalho teve por objetivo a caracterizacao ambien

tal da Planicie do Campo de Aracatuba, bern como a reconstitui

'Cao das fases de evolucao da mesma.
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Para 0 alcance do obJetivo 0 trabalho constou de uma eta

pa de caracterizacao geologica, morfologica, fitogeografica e

pedologica dos ambientes que compoem nao somente a planlcie,

mas tambem a regiao serrana limitrofe. A serra e pontoes cris
talinos sao responsaveis pela configuracao atual da planlcie.

Alem da refracao das ondas causada pelos pbntoes, antigas

ilhas, verificou-se significativa contribuicao de material da

encosta em depositos de leques e terracos aluviais bem como

de rampas, localizados na Planicie.

Foram descritos, atraves de pesquisa bibliografica, os

seguintes ambientes e alguns de seus depositos: Marinho (depo

sitos de praias, de feixes de restinga e tombolo), Eolico (de

positos de dunas) e Fluvial (depositos de terraCos fluviais,
planicies de inundacao e leques aluviais). As rampas coluviO

aluvionares representam depositos de encosta interdigit~dos cam

sedimentos de origem fluvial.

Todo 0 material sedimentar coletado foi submetido a tra

tamento granulometrico e calculo dos parametros estatIsticos.

A interpretacao das estruturas e ambiente de deposiCao foi au
xiliada pela confeccao de esbocos dos depositos e pelo regis

tro fotografico em campo.

Numa segunda etapa foi feita uma descricao das fases de

evolucao da paisagem, embora os dados obtidos nao permitam ai~

da uma interpretacao segura e mais detalhada. 0 material cole

tado para datacao nao pOde ser utilizado por problemas tecni

cos do unico laboratorio existente no Brasil para este fim.
Datacoes relativas foram feitas baseadas em pesquisas reali

zadas em outras areas do pais.

Considerando ser este urn trabalho de utilizacao e conser

vacao dos recursos naturais, nas consideracoes finais sao fei

tos comentarios acerca do uso e ocupacao desta area de natu

reza fragil mas, de importancia ecologica fundamental.
Devido a dificuldades comuns na pesquisa brasileira, como

falta de laboratorios e de recursos materiais de toda ordem,

este trabalho nao constitui urn produto final do objetivo pro

posto. Representa, entretanto, uma contribuicao a pesquis..
geomorfologica e ponto ~e partida para 0 desenvolvimento da

mesma na area estudada.

* * *
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Dissertacao Aprovada apos Defesa Publica em 12/12/1991.

RESUMO
o presente trabalho discute'a influencia da exploracao

carbonifera nas atividades agricolas de Criciuma, bern como a

evolucao destes setores em funCao das politicas governamentai~

e as transformacoes decorrentes no desenvolvimento municipal.
Como ferramenta basica da pesquisa adotou-se as tecnicas

de Sensoriamento Remoto, onde foi feita interpretacao visual

de aerofotos convencionais e interpretacaQ visual e automat i
ca de imagens orbitais.

A area de estudo envolveu 0 antigo municipio de CriciUma,

que sofreu 0 desmembramento de Forquilhinha em 1989, area que

se insefe na Regiao carbonifera, no SuI do Estado de Santa Ca
tarina.

Como resultados, obteve-se os mapas do uso e ocupacao do

solo da area, em quatro datas, no periodo de 1957 a 1990, alem
de uma analise conjuntural do desenvolvimento economico do mu

nicipio, fundamentada nos dados da exploracao carbonifera e da

producao agricOla, atividades basicas que propiciaram 0 surgi

mento de novos ramos industriais nos ultimos anos.

* * *
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Dissertacao Aprovada apes Defesa Publica em 13/12/1991.

RESUMO

A questao ambiental e a preocupacao contemporanea da Geo

morfologia que tern, na acao antropica, urn importante agente de

transformacao. Uma das maneiras do homem alterar bruscamente

as caracterIsticas ambientais de urn dado espaco geografico e

atraves da mineracao, principalrnente a que e realizada a ceu

aberto, devido aos qrandes deslocarnentos de massa efetuados

na exploracao das minas.

No presente trabalho, buscou-se avaliar a aplicabilida

de da Geornorfologia na recuperacao de areas rnineradas a ceu

aberto da bacia carbonIfera catarinense, localizando-se os es

tudos no municIpio de Sideropolis, no Estado de Santa Catarina.

Procurou-se tracar perspectivas para a eficiente utili

zacao dos conhecimentos geornorfologicos na reorganizacao des

tes ambientes degradados pela exploracao do carvao, definin

do-se com clareza 0 nIvel de atuacao do geomorfologo dentro

de uma equipe interdisciplinar atraves de uma proposta de en

caminhamento metodologico.

* * *
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Dissertacao Aprovada apos Defesa Publica em 20/12/1991.

RESUMO

A dissertacao "Curitiba: 0 Gerenciamento dos Residuos So

lidos - passado, presente e perspectivas", vi sou caracterizar

e avaliar essas atividades sob 0 angulo tecnico operacional,

ambiental, socio-politico e histOrico-geografico.

Examinou a evolucao estrutural local das mesmas demons

trando os fatores que intervieram e intervem em seus desempe

nhos operacionais.

Buscou estabelecer criterios que possam auxiliar na im-

plantacao de urn Plano Diretor de limpeza publica (L.P.).

Entre outros aspectos salientam-se:

- pesquisa sobre 0 problema dos residuos solidos (RS);

- investigacao sobre a legislacao;

- sistematizacao das atividades desenvolvidas no Munici-

piosobre RS;

verificacao dos procedimentos atuais de limpeza e cole

ta;

- macro indicadores de eficiencia de L.P.;

- analise da viabilidade de alternativas tecnologicas e

economicas para tratamento e/ou disposiCao final de RS;

- indicacao de espacos fisico-territoriais com caracte-
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risticas de viabilidade para disposicao final de RS; e

- projecao do aumento da producao de RS e dos serviCOs de

L.P.


