
ENTREVISTAS E DEPOIMENTOS

ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR PASQUALE PETRONE·

GEOSUL - Professor, fale sabre su infIJ.ncia, cidtuIe onde 1UI8Ct!ll,

familia, comofoi sua vin.tIa para 0 Brasil?
Prof. Petrone - Nasci na Italia, numa pequena aldeia denominada San

Nicola Baronia, na Provincia de Avellino, regiao da Campania. A Baronia, a
qual pertencem San Nicola e outras aldeias como San Sossio Baronia Castel
Baronia, e uma parte da Irpinia, no passado habitada pelos irpinios,
populacoes que ofereceram grande resistencia apenetr~ao dos romanos,

Quando cheguei ao Brasil, com meus pais, tinha dois anos e meio de
idade. Meus pais vieram diretamente para a cidade de Sao Paulo, portanto sou
urn paulistano da Italia, Cresci em Sao Paulo, de modo que toda minha
experiencia de vida foi somada nessa cidade. Trata-se de uma cidade que se
agigantou e acumulou problemas sociais muito series, mas continua sendo
uma cidade linda, e sob muitos aspectos a minha cidade.

Minha mae, Addolorata Antonietta Archidiaccue Petrone, dedicava-se
fundamentalmente a familia e a casa. Na documentaeao deveria aparecer
como pessoa dedicada as prendas domesticas, Na Italia havia completado 0

Curso Elementar, nao tendo prosseguido os estudos. Inicialmente, ao tempo de
minha infiincia, expressava-se muito melhor no dialeto de nossa aldeia que no
idioma italiano. Meu pai Eliseo Francesco Petrone tinha completado os
estudos de nivel medic, tendo interrompido esses estudos para prestar service

*Participaram desta entrevista, realizada em fevereiro de 1993, os professores
Armen Mamiganian, Augusto cesar Zeferino, Ewerton Machado. Maria
Dolores Buss e Raquel Maria Fontes do Amaral Pereira.
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militar, inclusive na parte final da Primeira Guerra Mundial. Com isso
conheceu outras areas e naturalmente enriqueceu suas experiencias,
Expressava-se em italiano correto e raramente utilizava 0 dialeto.

Profissionalmente meu pai foi comerciario durante quase toda a sua vida
no Brasil. A exemplo de minha mile, provinha de familia da pequena
burguesia da provincia. Embora proprietaries de terras de cultivo, as families
de meus pais dedicavam-se as mais diferentes atividades: pequenos
comerciantes, proprietaries de moinhos, farmacias e outras atividades. Nilo
poucos foram profissionais liberais, medicos, por exemplo. Eram familias
cat6licas, muito religiosas. Oaf 0 elevado numero de trades, padres, freiras
surgidos no seu seio. Mas tambem militares, e nilo poucos. Entre outras
coisas, uma particip89ilo nilo descuravel na vida politica local. Um meu avo, e
urn meu tio, ambos por parte de mile, foram sindacos, ou podestas, da comuna
de San Nicola Baronia.

Em sao Paulo minha mae fez de tudo. Governou a casa, dedicou-se aos
filhos, trabalhou arduamente - costura, tricO - para completar os salaries de
meu pai. Objetivos principais foram educacao para os filhos e morar em casa
propria. Foi realmente mile extraordinilria.

Meu pai, depois de tentativas como caixeiro-viajante na regi40 de
Ribeirilo Preto, passou a trabalhar na Casa ltaliana, uma loja que existia na
Rua Direita, proximidades da Praca da Se. Ai permaneceu quase toda a sua
vida. Por volta de 1939 empreendeu negocio proprio e infelizmente nlio teve
nenhum sucesso porque logo iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, 0
comercio intemacional praticamente paralizou-se, e as importacoes das quais
dependia foram interrompidas. Por algum tempo trabalhou em banco.

Meus pais nunca tentaram retomar Ii Patria. Na verdade n40 tenho ideia
sobre eventual inten9ilo deles nesse sentido. 0 relacionamento com a parentela
na Italia foi sempre muito intenso. Foi interrompido durante os anos de guerra,
1939 a 1945, e retomado de forma menos intensa no apes-guerra. Mais
recentemente as relacees com os parentes na Italia foram enriquecidas com
maior intensidade.

Como afirmei, parece que nilo se pensava em voltar. Nao que eu saiba.
Quando chegamos no Brasil, porto de Santos, meu irmao Giuseppe

completou um ano de idade. Minha irm4 Maria Divina nasceu em Silo Paulo,
bairro da Ponte Pequena. Nenhum outro parente veio para 0 Brasil em todos
esses anos para aqui radicar-se, Lembro-me apenas de uma dezena de
pessoas,"oupouco mais, inclusive alguns parentes muito afastados, originarios
da mesma aldeia ou de aldeias vizinhas, que aqui se estabeleceram. Ninguem
mais veio. Varies outros parentes emigraram como nos, mas dirigiram-se para
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outras partes: ou para os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial,
ou para a Venezuela, depois da mesma guerra. Os que emigraram para os
Estados Unidos nao mais voltaram para a ltiilia e deles praticamente perdemos
qualquer contato; os que emigraram para a Venezuela voltaram todos para a
It81ia.

GEOSUL - Existia IUIUI vida tltt co18ni4 ita1Uuul entrevocb?
Prof. Petrone - Na minha inflncia e adolescencia cresci nio me

propondo objetivamente qualquer problema de italiano ou de brasileiro. Na
verdade cresci no meio de italianos, antes de mais nada naturalmente com
forte presenca da familia. Nos primeiros tempos somente empregavamos 0

italiano, ou 0 dialeto. S6 mais tarde comeeamos a utilizar 0 portugues,
Aprendi a ler antes 0 italiano. Lembro-me de meu pai pedindo que lesse
alguns paragrafos do jomal "Fanfulla" para uma visita, demonstrando a
precocidade do aprendizado da leitura. Os contatos com a vizinhanea
verificavam-se em grande parte com italianos ou descendentes, e isso
verificou-se na Ponte Pequena e na Bela Vista, em Santana e em Cerqueira
Cesar. Em conseqnencia, em todas as partes onde moramos estabeleceram-se
laces, em varies casos bastante duradouros, com families de origem italiana.
Com genoveses e milaneses, com napolitanos e calabreses, venetos ou
toscanos, foram numerosos. Eevidente que foram muito numerosos tambem
os relacionamentos com pessoas de outras origens.

GEOSUL - Davia algu.ma daJa, festa, que relUlia todos; a1grun
circu1o?

Prof. Petrone - Nilo pertencemos a qualquer clube, com apenas uma
excecao, eramos s6cios do "Palestra Italia", porque gostavamos muito de
futebol. Quando, por ocasiao do periodo da Segunda Guerra Mundial 0 clube
foi obrigado a mudar de nome deixei de ser s6cio em sinal de protesto. Na
ocasiao de nada valeu 0 clube deixar de ser "Palestra Italia" e tornar-se
"Palestra de Sao Paulo", Foi obrigado a mudar todo 0 nome.

Fiz todos os meus estudos elementares e medics em uma escola italiana,
naquela que foi sem duvida a principal escola italiana de Sao Paulo, 0 "Istituto
Medio Italo-Brasiliano Dante Alighieri", atual "Colegio Dante Alighieri" e que
por alguns anos, durante a Segunda Guerra Mundial, denominou-se "Colegio
Visconde de Sao Leopoldo". Tive a ventura de ser acolhido por essa escola
com uma Boisa de Estudos, inclusive tendo sido aluno do Intemato por alguns
anos.
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La Dante, como diziamos, era uma escola italiana que, ao lado dos
cursos elementares e medics (ginasio e liceu) validos na Italia, mantinha
tambem cursos elementares e medics segundo a legisl~oo brasileira. Tive
oportunidade de frequenter os dois cursos ate a 4a serie ginasial. Tenninada a
4a serie deveria optar entre continuar 0 curso brasileiro freqnentando a sa
serie ginasial ou encaminhar-me somente para 0 curso italiano ingressando na
1a serie liceal, no caso, cientifico. Como jil havia sido decidido que deveria
retornar para a Italia para lil frequenter a Universidade, com apoio de um meu
tio matemo, a escolha natural foi a decursar 0 Liceu italiano.

Quando promovido para a 2a serie do Liceu, com a guerra e em
conseqaencia das posicoes assurnidas por Brasil e Italia, 0 Colegio sofreu
interven~ao federal e os cursos italianos foram abolidos. A conseqnencia
pessoal fQi que retomei a freqnentar 0 ginasio brasileiro, sa serie, e em seguida
a 2a serie do recem criado Curso Colegial Cientifico, depois do que,
aproveitando uma oportunidade propiciada pela Universidade de Sao Paulo,
ingressei na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras.

No Istituto Medio as festividades interessavam tanto as datas civicas
brasileiras quanto as italianas. A data mais significativa, na verdade utilizada
como uma sintese, era 0 dia 21 de abril, quando festejava-se 0 dia de
Tiradentes e 0 Natal de Roma, significativos para os dois paises. Naturalmente
eram celebradas outras varias datas, quer relacionadas com 0 Brasil em
particular, quer relacionadas com a Italia,

Convem lembrar que estavamos na decada de 1930. 0 Govemo italiano
era controlado pelo Partido Nacional Fascista, e dada a orientacdo desse
partido, verificava-se uma vigorosa presence no exterior, especialmente onde
existisse uma coletividade numerosa de origem italiana. Tal presence
naturalmente era muito expressiva em Sao Paulo.

Na maior parte dos casos uma numerosa parcela da coletividade italiana
de SAo Paulo recebia essa presence com inegavel satisfa9oo, ate mesmo com
alegria. Sob muitos aspectos tal presence como que redimia 0 irnigrante: este
nao mais se sentia abandonado, como sempre fora, noo mais se consideravam
"pe-rapados", humilhados, "carcamanos"vitimas de preconceito. Sentiam-se
originarios de um pais respeitado, e sentiam-se mais respeitados eles pr6prios.
Acredito que nao se trata de condieoes dificeis de compreender
psicologicamente.

GEOSUL - No jolclore, tl respeito de tua vida, 0 pessoal diz que foste
ba1i14..
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Prof. Petrone - Na decada de 1930 na cidade de Sao Paulo existiam
varias organizaeoes que tinham 0 patrocinio formal italiano. Entre tais
organizaeoes parece-me mereeer uma particular referencia a extensao, aqui, da
"organizzazione Nazionale Dopolavoro" (OND), cujas atividades parecem-me
muito significativas. Organizacao voltada para os operarios, para que, como 0

proprio nome indica, depois das horas de trabalho, pudessem dedicar-se ao
lazer de toda natureza, inclusive esportivo. Eevidente que ideologicamente tais
organizacoes eram instrumentalizadas pelo regime dominante.

o fato 6 que 0 OND em Sao Paulo incentivou uma serie de atividades,
em particular esportivas. Algumas dessas atividades esportivas puderam ser
incrementadas na cidade em grande parte devido ao papel dessa organ~ao,

como se verificou com 0 ciclismo. .
Para as criancas, inclusive adolescentes, existia uma outra entidade, a

"Organizzazione Giovanile ltaliani all'Estero" (Organizaeao Juvenil de
ltalianos no Exterior - OGlE). As principais atividades da OGlE eram tambem
de natureza esportiva, em grande parte realizadas no proprio Istituto Medio
Dante Alighieri. JIi me referi, em outra ocasiao, a urn dos frutos mais
significativos dessas atividades. Em meados da decada de 1930 0 Istituto
Medio importou urn elevado numero de floretes, espadas e sabres. Na ocasiao,
quando da real~ilo dos "saggi ginnici", apresenta\)iIo de ginastica coletiva,
alem de argolas, bolas. garrafas de madeira e outros instrumentos, como era
de uso, passou-se a empregar tambem espadas, floretes ou sabres. Dai muitas
criancas e jovens, tanto rapazes quanto mocas, passarem a interessar-se pela
esgrima. 0 resultado final dessa iniciativa foi que varies campeoes brasileiros
de esgrima, e ate mesmo campeoes sul-americanos cresceram a partir da
"palestra" - 0 ginasio - do Istituto Media. Nesse conjunto todo
naturalmente verificava-se uma presence nilo descuravel do regime. E
naturalmente era principalmente a juventude que gozava das maiores
atencoes, Esta passava a ser arregimentada nos quadros dos "Figli della Lupa"
(Filhos da Loba), Balilas, ou Avanguardistas, dependendo da idade. Naqueles
anos nlio foram poucos os jovens atraidos por esses quadros, sem que se
perguntassem 0 que isso poderia signifiear. Na verdade tratava-se de alguma
coisa muito atraente. Considerava-se extraordinario vestir a fardinha de tecido
grosso, duro, com largo cinturilo e alamares, apreciava-se enormemente 0

marchar, especialmente desfilar por ocasiao das datas festivas. Em ultima
analise a fun\)ilo das criancas, fardadas, era fazer parte das festas, ladear
ingressos como guardas de honra, trabalhar nas barracas nas festas com tom
de quermesses, etc.
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A exemplo de muitas outras criancas naqueles anos da decada de 1930
vesti a fardinha de balila. No fim da decada tudo modificou-se, entre outras
razOes pelo fato do governo de Getulio Vargas ter tomado uma serie de
iniciativas no sentido de "nacionalizar" as coletividades de origem ndo-luso
brasileiras. A proibicao do emprego de outra lingua que n~o a portuguesa foi
apenas um aspecto, embora muito significativo, dessas iniciativas. A Segunda
Grande Guerra trouxe um recrudescmento dessas iniciativas. Cabe deixar
claro que para as pessoas que empregavam a propria lingua materna, sem que
por isso constituissem uma am~a a "seguranca nacional", a proibieao
constituiu um serissimo trauma cultural.

GEOSUL - Podemos dizer entllo que a Guerra eque imprimill uma
dinfllo 1Ul sua vida, porque Ide entllo 0 Sr. era lUll italiano no Brasil, com
pretms6es deconcbtir os estlulos 1Ul IttHia, e a Guerra eque vai fazer essa
1'llptIU'a, e a sua vidll mrula apartir tlai?

Prof. Petrone - Mudou muito, inclusive porque como havia optado pelo
Licea.italiano, sob certos aspectos, sob um ponto de vista pragmatico, estaria
perdendo meu tempo, dado que nllo apenas nllo tive condicoes de concluir 0

Licea italiano mas, tambem, jive necessidade de voltar ao ginasio brasileiro
para continuar estudando. Na verdade acredito ter ganho muito com a
experiencia do Licea. De forma alguma lamento por esses anos sO
aparentemente perdidos. Mas 0 fato e que tive de voltar e necessitava tentar
recuperar 0 tempo passado. Quando tomei conhecimento de que na Faculdade
de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de S~o Paulo naquele ano
(1944) era possivel prestar vestibular tendo concluido a 2a serie do Curso
Colegial, apressei-me a presta-lo. Realmente, em seguida essa possibilidade
n~o mais se verificou.

GEOSUL- Por fa1lll'nisso, se tivesse entrado, que CJl1'SO voce ia fazer
14? (Deve referir-se alttilia)

Prof. Petrone - Epossivel que ROO me acreditem, mas 0 objetivo era ir
para a Italia ingressar na carreira militar. 0 tio materno que ficara de orientar
me na epoca era Coronel do Exercito, e seria ele a encaminhar-me para uma
Academia militar. Pensando no que verificou-se e naquilo que nllo se
concretizou, nllo lamento quer pelo que aconteceu, quer pelo que n~o se
verificou. As condicoes daqueles momentos contribuiram para que os rumos
da pessoa fossem definidos como 0 foram, n~o cabem lamentar ou exultar com
isso. 0 importante e que, para ganhar tempo naquela ocasiao acreditei que
deveria ingressar na Faculdade.
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Quero deixar claro que os cursos realizados por mim no Istituto Media
Dante Alighieri foram excelentes e nunca me cansarei de valorlzll-Ios. Nesse
conjunto de primeirlssima qualidade, entretanto, a discipline de Geografia nem
sempre esteve entre as melhores. Entretanto, um conjunto de condicoee que
considero negativas permitiu algumas mudaneas para melhor. Com a
interven9&> sofrida pela escola, os diretores foram fof9&dos a deixA-1a, os
professores italianos foram dispensados e alguns foram presos, enfim,
trabalhava-se para "nacionalizar". Na ocasiao foram contratados alguns
professores brasileiros e entre eles 0 Professor Joio Dias da Silveira para a
discipline de Geografia. E 0 Professor Joio Dias da Silveira entusiasmou-me,
de tal forma que, embora pessoalmente tivesse muito mais interesse pela
Hist6ria, tenninei por considerar a discipline de Geografia com muito mais
simpatia do que tizera ate entao. A influencia do Professor Jolo Dias da
Silveira permitiu que me encaminhasse de vez para 0 ent&> Curso de
Geografia e Hist6ria da Faculdade de Filosofia. Ainda assim, ingressei mais
interessado em Hist6ria que em Geografia. Foi somente durante a freq08ncia
do proprio curso que me voltei mais para a Geografia, de resto reencontrando
o Professor Joio Dias ministrando a disciplina de Geografia Fisica.

Acredito que caiba ainda uma men9Ao ao atual Col6gio Dante Alighiori.
Quando IIIestudei, grande parte do professorado era constituida por italianos.
As aulas, especialmente do curriculo italiano cram ministradas no idioma
italiano. Alguns professores cram brasileiros. Um deles era portuguas. 0
Colegio, repito, era extraordinllrio. Eram 6timos os cursos e cram excelentes
quase todos os docentes. Em casa tenho uma tela cujo terna 6 a Colheita do
Cafe; seu autor e Fulvio Pennacchi, um toscano que se tomou figura das mais
importantes entre os pintores no Brasil. Pennaccbi foi docente do Dante
Alighieri. Pennacchi pertenceu ao Grupo Santa Helena, de sao Paulo, a
exemplo de outro professor do Colegio, Mecozzi. N&> se trata de relacionar
nomes. Seriam muitos e este nAo 6 0 momento. Trata-se tao somente de
acentuar 0 fato de que na form89&> de milhares de estudantes esse col6gio foi
de extraordinaria importincia. .

Depois de formado na Faculdade de Filosofia ingressei no Col6gio
Dante Alighierina condi9&> de professor, dedicando-me tanto adisciplina de
Hist6ria quanto Ii de Geografia. Ainda uma vez 0 Colegio Dante Alighieri foi
importantissimo para 0 recem licenciado em Geografia e Hist6ria. N&> sendo
brasileiro nato, de conformidade com a legisl89&> da 6poca nAo me foi
possivel ingressar no magist6rio secundario oficial por nilo poder lecionar
Hist6ria ou Geografia do Brasil. Assim a Unica possibilidade foi a de ingreesar
em uma escola particular, e mesmo nessa escola, durante vllrios anos s6 me foi
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permitido lecionar Hist6ria ou Geografia Geral. 0 paradoxo esta no fato de
que em seguida passaria a lecionar na propria Faeuldade de Filosofia para
aqueles que seriam professores deGeografia do Brasil, e mesmo presidir pelo
menos tras bancas de Concursos de Ingresso para 0 Magisterio Oficial do
Estado de Sio Paulo. Permaneci na condi91o de docente do Col6gio Dante
A1ighiori ate 0 ano de 1961. Naquela ocasiIo, tendo obtido 0 grau de Doutor
em Ci&ncias(Geografia Humana) pela Faculdade de Filosofia da USP, onde ja
trabaJbava desde 1953, fui obrigado a passar para 0 Regime de Tempo
Integral. No Dante A1ighiori deixei a condi91o de professor e passei a
participar da Sociedade Civil "Col6gio Dante A1ighieri", mantenedora da
cscola, e da qual fui Secretiuio por cerca de 25 anos. .

GEOSUL - Quia OB prolt!86ONS da 1icenciJltura que IIUIis 0

iMpra&iI»uu'tIIIa lUI GeogrtljitJ e lUI Historitl?
Prof. Petrone - No caso da Hist6ria foi Jean Gage, apesar de ter sido seu

aluno por apenas um ano letivo. Ainda na Hist6ria devo muito ao Professor
AIftodo Ellis JUnior. Para Ellis Junior os documentos nIo deviam ser
considerados como elementos frios, mas no conjunto das condi96es em que
emergiam. Ellis JUnior argumentava sempre e tal fato me atraia. No campo da
Geografia foi sem qualqucr dUvida 0 Professor Pierre Monbeig 0 docente que
mais me impressionou. Claro, sem esqueccr Binda uma vez 0 Professor Jolo
Dias da Silveira, sempre um born professor e tambem um bom amigo, um
professor extraordinariamente humano. 0 Professor Jolo Dias da Silveira foi
quem por primeiro julgou que eu deveria ttabalhar na Universidade,
naturalmente na disciplina de GeografiaFisica na qual cheguei a trabalhar por
um ano letivo. Einteressante 0 fato do Professor Pierre Monbeig ter exercido
tIo vigorosa influ&ncia no meu futuro como professor e pesquisador. 0
Professor Monbeig, por clever de ofIcio, clitedra de Geografia Humana,
abordava problemas que, em particular devido as condi~ politicas da
6poca. sensibilizavam a gente. 0 Professor Monbeig era francas, e numa
epoca Binda de guerra ou de imediato pes-guerra, abordava assuntos, a
exemplo de temas politicos ou de outros relaeionados com as mi8fa9oes, que
nIo raro atingiam 0 aluno que nascera na Itlilia. Mas 0 a1uno sentia que se
tratava de um professor honesto antes demais Dada, e muitissimo competente,
e por isso 0 admirava.

Uma atitude do Professor Pierre Monbeig marcou-me profundamente,
embora relacionada com algo relativamente pequeno e aparentemente sem
importincia. Pretepciosamente julgava-me conhecedor de Geografia Urbana. e
particularmente conhecedor da cidade de Sio Paulo. Atrevi-me a escrever
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sobre a cidade de Soo Paulo. Mais ainda, tive a pretensio de levar a massaroca
manuscrita para apreci~OO por parte do Professor Monbeig, que naquele
tempo morava no Jardim Europa. 0 professor nOO sO me recebeu, mas leu
todo 0 manuscrito e anotou as suas observacoes, Conservo ate hoje as
anotacoes juntamente com 0 manuscrito. Achei extraordinluio 0

comportamento do professor e passei a respeita-lo mais do que 0 respeitava
antes. Teve urn papel significativo na minha fo~OO de ge6grafo, ou de
professor de Geografia, mas nOO apenas isso, seu papel foi muitissimo
importante para a minhafo~ em geral. Por isso mesmo tive um prazer
realmente muito grande quando em nome da Universidade de SOO Paulo fui
incumbido de sauda-lo por ocasiao da outorga do titulo de Doutor Emerito que
the foi conferido pela Universidade. Naquela ocasiio a homenagem por mim
prestada foi em nome da Universidade mas tamb6m em meu nome.

GEOSUL - Dentro _0, acaboll IIIIM1IIIulo tl4 UutOritl ptU'tJ II
GeografUl, Il1o e?

Prof. Petrone - Realmente, sob 0 ponto de vista profissional defini-me
pela Geografia. E foi no campo da Geografia que passei a trabalhar quer na
Pontificie Universidade Cat6lica, quer na propria Universidade de sao Paulo.
De qualquer forma, em nenhum momento abandonei 0 interesse. pela HistOria.
Mesmo quando terminei a licenciatura, depois de um ano de Especi~1o

em Geografia voltei-me para Especializa9i0 em Historia, Infelizmente naquela
ocasiio os cursos nOO foram de molde a me entusiasmar e portanto nio dei
prosseguimento ainiciativa.

GEOSUL - ... e II GeograJia bNlSileira tICfJboIl gtlll1ltuuJD 1IUIito COllI

ino.
Prof. Petrone - Isso emuito discutivel. 0 que posso dizer eque 0 fato de

ter trabalhado urn ano na entio catedra de Geografia Fisica e fer deixado esse
trabalho agradecendo ao Professor Joio Dias mas declarando nio fer
condieoes para aquele campo; 0 fato de fer saido e posteriormente fer
ingressado como auxiliar de Geografia Humana, em parte foi froto da busca
que fazia entio. NOO seria na Geografia Fisica que eo encontraria a
possibilidade de estabelecer nas minhas atividades as re~ com a HistOria.
Na Geografia Humana isso seria possivel. Dessa forma, trabalhando em
Geografia Humana, passei a dedicar-me, nas aulas e nas pesquisas, nas
palestras e conferencias, etc., a certos setores que tern vinculos mais ou menos
estreitos com a Hist6ria, quando nio se confundem com a HistOria. Por
exemplo: nOO e possivel falar em Geografia Politica scm uma expressiva
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presence da Historia; ou de Geopolitics; ou ainda de Geografia da
Colonizacso, ou pura e simplesmente de Geografia Hist6rica. Obtive 0 titulo
de Professor Livre-Docente com uma tese sobre os Aldeamentos Paulistas e
ainda tenho serias d6vidas sobre se essa tese eGeografia ou eHistoria, nlo
apenas pela tematice, mas tambem e principalmente pelas tecnicas de
trabelho.

Na Faculdade de Filosofia, na epoca ept que ingressei no Curso, a
maioria das pessoas procurava 0 vestibular interessadas em Hist6ria. Somente
durante 0 curso muitos acabavam se interessando pela Geografia. Tal
prefetancia ainda e muito nitida, como comprova a diferenea numerics de
candidatos para cada urn dos cursos, Geografia e Hist6ria.

Infelizmente aGeografiaainda nlo conseguiu anular de todo um certo
preconceito que a cerca, e conseqtlentemente nlo sai de seu casulo.

De uma feita, em Blurnenau, depois de saber que eu trabalhava na
Univcrsidade, e na disciplina de Geografia Humans, um cidadAo relacionou
meu trabalho com biologia e ate mesmo com anatomia. Nio e muito difici1
pereeber como certos editores, sobre problemas agrarios, por exemplo,
apost8m em obras escritas por sociologos, antrop6logos, economistas, e nIo
sempre por obras escritas por urn ge6grafo. Esse tipo de problemas nlo se
verifica com a Hist6ria. De qualquer forma, parece que alguma coisa esta se
modificando. Reeentemente tenho visto algumas obras geograficas publicadas,
por exemplo, pela Editora Contexto de SAo Paulo. Acrcdito que embora
lentamente esta se verificando uma valoriza91o maior do campo da Geografia..

GEOSUL - E e&Sa nrigI'af4o do abuw de Urstona ptl1'll GeografUl
1UUlun. ipoca, fazia com que lIouvesse maistliIuunismo, maistrabalho de
compo, di&CII8880? .

Prof. Petrone - Emuito simples, na verdade 0 curso de Geografia podia
ser considerado muito bom.

GEOSUL - No que a parte de Geografia podia ser considerada
melJaor?Nu exCIU'SlJes, no trabalho de campo?

Prof. Petrone - Antes de mais nada, era melhor quanta ao
relacionamento aluna-professor. Houve um certo momento - especialmente
decada de 1960 --:.. em que todos os professores, especialmente os
catedraticos, foram jogados num mesmo saco : foram considerados
autoritarios, tiranos, receberam alcunha de "rinocerontes", a liberdade de
clltedra tendo sido considerada como instrumento de poder discriminat6rio por
parte dos catedraticos, Nilo creio que se possa afirmar qualquer coisa
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semelhante em re~io 80S catedr8ticos de Geografia. Naturalmente exerciam
um papel 80 qual sua condi9io de catedraticos nio era estranha, por6m
sempre mantiveram com os estudantes um relacionamento muito estreito, fato
importantissimo para compreender a vida do Departamento de Geografia
naqueles tempos. Exemplifico com um caso entre muitos. Eu tinha como
colega de classe uma estudante de Londrina, no parana, Julieta Rufino. De
passagem, convem lembrar que naqueles anos - d6cada de 1940 - do total
de 40 alunos da turma a que eu pertencia, tia somente 4 ou S eram da cidade
de Silo Paulo. Dado que a colega Julieta poderia conseguir alguma facilidade
para uma excursio ao Norte do Parana, combinamos tomar a iniciativa de
tentar organiza-la, Para esse fim entramos em contato com a Companhia de
Terras Norte do Parana e com outras entidades e pessoas de Londrina. Para
dirigir a excursio convidamos 0 Professor Pierre Monbeig que, por sua vez,
convidaria outros professores. Conv6m lembrar que naqueles anos 0 Professor
Pierre Monbeig estava em plena atividade nas pesquisas para a elabo~ de
sua tese de Doutoramento sobre Pioneiros e Plantadores de Sio Paulo, de
forma que a excursao 80 norte do Parana, terra de expansio das frentes
pioneiras paulistas, vinha de encontro as suas atividades. Na ocasiio 0

Professor Pierre Monbeig convidou v8.rios outros professores para
participarem da excursio, entre eles 0 Professor F61ix Rawitcher, a Professora
Elina de Oliveira Santos, 0 Professor Otllvio Barbosa, desde professores do
Departamento de Geografia ate professores do Curso de Hist6ria Natural e da
Escola Politecnica, 0 numeroso grupo de professores e alunos permaneceu
cerea de um mes no Norte do Parana. A viagem para Londrina foi efetuada de
trem, da mesma forma que 0 retorno a SAo Paulo. A partir de Londrina, com a
util~io· de 'jardineiras", foram visitadas muitas das cidades da regiio, a
exemplo de Camb6, Rolandia e Apucarana, assim como nucleos mais
modestos, a exemplo de Sabaudia; em meio amata densa que entia recobria
aquelas terras 0 grupo chegou aclareira na qual estava surgindo Maringa 
era 0 ano de 1948 - e em seguida, deixando as terras mais vermelhas e
atravessando zonas arenosas atingiu a entia Fazenda Brasileira onde surgiria
a atual cidade de Paranavai. Foi rea1mente uma excursio estupenda!
Terminada uma jornada, em seguida ao jantar 0 grupo reunia-se, nio
importava onde, no meio do mato, em qualquer lugar, as vezes na claridade de
um lampiao, e discutia 0 que fora visto ou feito durante 0 dia. 0 Professor
Monbeig propunha problemas suscitados pela experiencia do dia e, com a
maior liberdade os estudantes emitiam suas opinioes, seus "palpites", mesmo
que em seguida se revelassem infelizes. Mas graces a sucessio desses
"palpites infelizes" aqueles alunos puderam adquirir uma experiencia nilo
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deseuravel. Retornando a SAo Paulo, a lembranca da experi8ncia vivida
naquelas terras do Paranil permitiu que se pensasse na possibilidade de dar
continuidade aquele tipo de atividade. Havia necessidade de urn minimo de
~ e, em conseqtlancia, fundamos urn centro de estudos que
iniciaJmente deveria interessar tanto a Geografia quanto a Hist6ria, e que se
tornou 0 passo inicial do atual Centro dos estudantes de Geografia da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ci8ncias Humanas. Inicialmente denominou
se Centro de Estudos Delgado de Carvalho e em seguida passou a chamar-se
Capistranode Abreu.

Fui 0 primeiro Presidente do Centro de Estudos entio fundado e
portanto estive entre os seus fundadores. 0 Conselhodo Centro foi integrado
pelos Professores Pierre Monbeig, Aroldo de Azevedo e pelo entio estudante
do quarto ano, Azjz Nacib Ab'S8.ber. 0 Secret8rio entio eleito foi Walter
George Durst, que em seguida deixou 0 Corso e dedicou-se com inegAvel
sucesso a atividade relacionada com 0 teatro e a televido, principalmente
como compositor e diretor. Esse episodic, sobre 0 qual alonguei-me
propositadamente, pode dar uma id6iado tipo de relacionamento entre todos,
docentes e estudantes.No setor de Hist6ria 0 docente que tomava iniciativas
semelhantes arelatada era 0 Professor Alfredo Ellis Junior, da entio c8tedra
de Hist6ria do Brasil. Eu mesmo tive a oportunidade de participar, sob a
dire9Io do Professor Ellis, de uma excurdo as cidades hist6ricas de Minas
Gerais, e a cidade de Belo Horizonte. No setor de Geografia trabalhava-se
muito. Desde 0 primeiro ano os estudantes cram.orientados para a feitura de
trabalhos, iniciaJmente de pesquisa bibliogr8fica, mas tambem de outra
natureza. A partir de urn certo momento definiu-se claramente um problema
de sobrecargade atividades. Para solu\lAo do problemadefiniu-se um padrio
de comportamento segundo 0 qual, a partir do segundo ano 0 estudante do
Curso de Geografia e Hist6ria manifestaria sua preferencia por Hist6ria ou
Geografia, ficando dessa forma desobrigado de uma serie de atividades do
conjunto de mat6riasque nAoescolhera. Os que manifestassem prefer8ncia por
Hist6ria, por exemplo, entre outras coisas ficariam desobrigados de participar
dos trabalhos de campo.Na ocasiAo a maior parte dos estudantes manifestou
interesse pela Geografia. Por ocasiAo da seplU'89Ao de Geografia e Hist6ria,
estanovamente passoua atrair um maiornumerode vestibulandos.

GEOSUL - Essa experi2ncia do perlo4o de 6"" fo1'llUlf4o
llllitwsituu., "ptII"Iir de1M, como ~ qlU 0 S,.. vi"co~ tltJ AGB '"'
If""f~,e qlUll" If""contrib~ JHU'f' a AGB?
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Prof. Petrone - Falar da contribuicao pessoal e dificil e~ me sinto a
vontade para isso. De qualquer forma, devo dizer que tive a felicidade, quando
frequentava 0 segundo ano do curso, de ser convidado pelo Professor Pierre
Monbeig a freqaentar as reunioes da AGB. Isso foi em 1945, quando as
condieoes eram naturalmente hem diferentes das de 1990 ou 1991. Na
verdade foi como se me tivessem dito que ganhara uma meda1ha de honra ao
merito, Considerava a AGB uma entidade que deveria reunir pessoas de
grande capacidade, e eu me considerava decididamente ignorante. 0 fato e que
desde muito cedo tive oportunidade de freqOentar a AGB. Naquele tempo a
Associ~Ao dos Ge6grafos Brasileiros reunia-se numa dependencia da
Biblioteca PUblica Municipal, ou num dos pr6dios da entio Faculdade de
Filosofia. Freqaentei as reuniOes, logo tomei-me s6cio cooperador, tive
oportunidade de participar das Assembleias promovidas pela Associ~lo,

nelas apresentar meus primeiros trabalhos, ccrtamente com muitas
insuficiencias, e nelas naturalmente tendo sofrido s6rias e merecidas criticas.
o primeiro trabalho apresentado por mim foi sobre aspectos da evolu\llo da
cidade de SAo Paulo, na Assembleie realizada no Rio de Janeiro por volta de
1949. 0 relator indicado pela dire9Aoda Assembleia foi bastante severo com 0

que escrevera, dado que, segundo seu parecer, cometera a eresia de considerar
a evolu\liio da cidade de sao Paulo sem ter, antes de mais nada, abordado os
aspectos relativos ao sftio urbano. Na ocasilo minha unica defesa - e de
quem nAo tinha muitas <:ondi\lOes para se defender - foi a de que meu
objetivo fora 110 somente estudar a evolu\lAo da cidade, e mais nada, dado que
na oportunidade niio tinha qualquer interesse pelo sftio urbano.

GEOSUL - 0 Sr. lembra quem/oi?
Prof. Petrone - Foi 0 Lucio de Castro Soares, que pertencia ao Conselho

Nacional de Geografia. Apesar das severas criticas que me fez, tomou-se
amicisismo meu.

o fato e que nas Assembleias da AGB crescia-se realmente, e com uma
vantagem niio descuravel, na medida em que os debates que nelas se
verificavam ampliavam-se para 0 proprio Departamento de Geografia, e
naturalmente para outras unidades. Os debates nAo se verificavam somente
entre os mais experientes, "Iuminares", mas tambem entre os menos
experientes, os alunos, os "pivetes"que delas participavam e entre "Iuminares"
e "pivetes". 0 inexperiente perdia 0 receio de manifestar-se, inclusive de
criticar (e naturalmente tambem 0 de dizer bobagens). Ao mesmo tempo, por
intermedio das pesquisas de campo que se verificavam durante as Assembleias
ganhava-se uma experiencia fabulosa, agueava-se a curiosidade que
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gradativamente tomava-se "cientifica", conseguia-se desinibir em termos de
relacionamento com pessoas, ganhava-se muito nas tecnicas de entrevistar,
isto porque participava-se de grupos de pesquisas nos quais sempre havia
quem fosse mais experiente, que tomava iniciativas, orientava, a pessoa
inexperientevendo, ouvindo e aprendendo. N~ foram poucas as vezes em que
esse tipo de atividade foi objeto de critica mais ou menos severa, em particular
pelo fato de ser realizada em poucos dias. Considerava-se muito pretensioso
pretender compreender determinadas realidades em tao pouco tempo.
Acontece que em poucos dias, equipes integradas por 15 ou 20 pessoas,
quando hem orientadas, podiam produzir muito. Alguns dos trabalhos
rca1izados no esquema apontado nio foram superados ate hoje em rel~io a
determinadas tematicas especificas. Esse tipo de trabalho indiscutivelmente
teve utilidade e sua maior utilidade foi a de se constituir em uma formidavel
escola. Na verdade uma escola paralela Ii Universidade, nio raro completando
a.

GEOSUL - Se tinha mais liberdtuJe? 0 Sr. sente falta desse tipo de
tdivUiade?

Prof. Petrone - PC90 permissio para eximir-me, nio responder dado que
ha muitos anos ja nio mantenho contatos sistematicos com a entidade, a nio
ser indiretos. 0 pouco contato que tenho tido com a Associ~io decididamente
nio esuficiente para que possa emitir qualquer juizo de valor sobre a natureza
da atividade nela desenvolvida. Na verdade nio tenho conhecimento direto de
que feza AGB no momento.

GEOSUL - 0 quefoi que levOIl 0 Sr. a aposentar-se?
Prof. Petrone - Eevidente que a questio da aposentadoria nada tem a

ver com a AGB, mas como e16gico, com meu trabalho na Universidade. Na
verdade cansei psicologicamente. Preparei-me durante cinco anos para.
aposentar-me. Organizei minhas atividades profissionais de tal forma que ao
fim, por ocasiio da aposentadoria, tivesse concluido tudo quanto cabia-me
fazer. Entre outras coisas, por exemplo, desejava aposentar-me com 1000s os
meus alunos de Pos-Graduaeao tendo concluido seus cursos. Errei com dois
casos, dado que dois alunos somente concluiram seus cursos um pouco depois
de minha aposentadoria. 0 primeiro caso foi 0 da Professora Irene Garrido
Filha. Vivendo e trabalhando no Rio de Janeiro, dedicou-se a uma pesquisa
que exigiu grande soma de trabalho, inclusive longas e estenuantes viagens, 0
estudo dos garimpos de cassiterita em Goias, Foi na verdade com muita
satisfa9io que esperei que a Professora Irene concluisse seu Doutoramento
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para em seguida deixar a P6s-GradU89Ao. 0 segundo caso foi 0 do Profeaor
Marcelo Martinelli, um professor-assistente do Departamento de Geografia cia
USP que, tendo sido atropelado na Cidade Universitaria ficou hospitalizado
por muito tempo e naturalmente foi forcado a adiar seu doutoramento sobre
Comunicacao Cartografica e.os Atlasde Planejamento. Somente depois desses
dois doutoramentos, quando deixei 0 Curso de P6s-Grad~Ao, 6 que
efetivamente aposentei-me, ou seja, deixei de exereer qualquer atividade
profissional na Universidade.

Optei por uma solu~Ao radical. Havia desenvolvido na Universidade
uma atividade muito intensa, ja desde 0 meu tempo de estudante. NAo
concebia a possibilidade de aposentar-me continuando, entretanto, a participar
de determinadas atividades, a exemplo de P6s-Grad~Ao. NAo podia
conceber uma semi-aposentadoria dado que tinha consciencia de que nAo
poderia ter qualquer participacao em qualquer atividade sem dedicar-me
intensamente, como sempre fiz. Naturalmente esse tipo de resol~Ao implicou
necessariamente outras atividades, a exemplo daquelas que no passado
desenvolvera, por exemplo, junto Ii Associacso dos Ge6grafos Brasileiros. Da
mesma forma, de resto, como implicou no abandono da dir~Ao do entto
Instituto de Geografia da USP.

GEOSUL - Estiveste IUllUJertlllfa estru1Imtil?
Prof Petrone -Tive intensa participa~ao na vida politica estudantil.

Entre outras coisas fui Presidente do entio Gremio da Faculdade de Filosofia e
inclusive um dos fundadores da UniAo Estadual dos Estudantes, mesmo
porque fui Secretario Geral do I Congresso Estadual dos Estudantes, conclave
no qual a Uniio Estadual foi fundada.

GEOSUL - Em que lUW foi isso?
Prof Petrone - Foi em janeiro de 1949.

GEOSUL - Convive-se com quem nessa q,oca?
Prof. Petrone - Roge Ferreira foi 0 primeiro Presidente da UniAo

Estadual dos Estudantes. Eu poderia ter ocupado uma posi~Ao razoilvel na
primeira diretoria, tanto que durante 0 Congresso 0 unico cargo permanente, 0

de Secretario Geral foi ocupado por mim. 0 cargo de presidente das sessoes
do Congresso foi ocupado em rodizio pelos presidentes dos varies centros
academicos, Os estudantes obedeceram a risea uma disPosi~Ao getulista
segundo a qual em determinadas instituicoes somente brasileiros natos
poderiam ser presidentes, tal disposi~ao tendo sido incluida nos Estatutos.
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Mas com muita freqnencie as coisas sio paradoxais. Por ocasiAo do IT
Congresso dos Estudantes foi eleito para Presidente da UEE 0 entlo
Presidentedo Centro Acad8mico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicinada
USP.Na ocasiAo tomei-me vice-presidente, tendo sido apresentado pelas duas
chapas que concorreram nas elei9i5es. Durante nAo pouco tempo 0 Presidente
ausentou-sedo pais e em conseqQ8ncia assumi 0 exercicioda presid8ncia. As
disposi96es estreitamentenacionalistasdos Estatutos de nada valeram.

GEOSUL - Nase momento existiaesqu.ertltz, tliI'eitll, centro, etc. ?
Prof. Petrone- Existia,quer no nivelestadual, quer no federal. Participei

no mfnimo de tras Congressos da UniAo Nacional dos Estudantes e tive
oportunidadede conhecera1guma coisa nesse sentido.

Cabe lembrar que se estava ainda nos anos proximos do imediato ap6s
guerra e que, portanto, poIiticamente muita coisa refle1ia as conseqnenciasde
guerra, a esquerda era representada mais vigorosamente pelo Partido
Comunista, com sua "linha justa", a que permitiu, por exemplo, que Luiz
Carlos Prestes e Ademar de Barros promovessem comicioconjunto no vale do
Anhangaba6,. Eram as esquerdas, especialmente 0 PC, que promoviam os
Congressos Pr6 Paz, que se realizavam em toda parte. Correntes Iiberaiseram
bastante importantes. No seio das universidades era muito significativa a
presen9ada JuventudeUniversit8ria Cat6Jica (JUC). Pessoalmente recusei-me
sempre a assumir qualquer tipo de compromisso com qualquer partido
politico. Recusei-me semprea enquadrar-me. Creio ser um direito 0 negar-sea
pautar as proprias ~s necessariamente segundo 0 catecismo deste ou
daquele partido. Naqueles tempos de ativa viv8ncia politics estudantil os
rotulos se sucederamde conformidade com as condi96esdo momento, com as
posi9i5es assumidas e mesmocom a forma de ver de cada um. Dessa forma era
possivel ser considerado ora anarquista, ora comunista, ate mesmo
reacionluio. No meu tempo de estudante tive exeelentes rel&95es com pessoas
pertenccntes a diferentescredos politicos. Tiveexcelentesrel&95es com a JUC,
organismo que conheceu fases de "in0c8ncia 6til" e outras marcantemente
conservadoras. Um epis6dio pode ser i1ustrativo de como era pautado 0 meu
comportamento e de outros colegas, face a determinadas condi95es politicas
da epoca. Como disse, naqueles anos realizavam-se os Congressos Pro-Paz,
nos vluios Estados do pais. Os congresses locais indicavam delegados para os
congressosestaduais, dos quais safam os delegadospara congresses nacionais.
Finalmente, definiam-se delegados para um Congresso Mundial Pro-Paz,
realizado normalmente em uma cidade de um pais comunista europeu, Praga,
por exemplo. Por ocasiAo da realiz&9Ao do I Congresso Pro-Paz na cidade de
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S80 Paulo, que teve lugar nas dependancias de um circo no bairro da
Liberdade, 0 Gremio da Faculdade de Filosofia promoveu Assembl6ia GeraI
para decidir sobre sua participll980, dado que fora convidado oficialmente. A
tendencia inicial era a de n80 participar tendo em vista que se tratava
inegavelmente da iniciativa com vigorosa con0Ut.980 com 0 Partido Comunista.
A inten980 era justamente a de n80 se alinhar com esse partido, da mesma
forma como n80 se desejava alinhamento com qualquer outro partido. Naquela
Assembleia julguei necessario intervir em favor da participll980 com 0
argumento, quem sabe de sonhador, de que as resultantes das atividades do
Congresso evidentemente seriam as decorrentes das decisoes nele tomadas e
que, portanto, teriam estas ou aquelas dire90es de conformidade com as
tendencies das pessoas presentes que votassem depois de participarem dos
debates. 0 argumento convenceu e 0 Gremio da Faculdade de Filosofia
participou com uma deleg&980 integrada por gente de tendencies muito
diferentes, incluisive comunistas. A participll980 da de.leg&980 do Gremio da
Faculdade de Filosofia, foi indubitavelmente positiva, dentro do espirito de
que urn congresso Pro-Paz n80 deveria ser faccioso, tendencioso, de partido,
mas expressao de uma aspir&980 universal, de todos. 0 fato 6 que eu mesmo
fui incluido na deleg&980 de S80 Paulo junto ao Congresso Nacional Pr6-Paz.

GEOSUL - 0 Azizle: militlillcia estru1antil?
Prof. Petrone - Fez, n80 com exagero, mas fez...

GEOSUL - QruUs tIS IeibuwspriIIciptUs que colltribtUram JHU'fl II 61Ul

forntJlflo nessll ipoctz? Mill'''' pol' exemplo, que os collllUlisttu ItI14wJm
1IUI6 nIlo litun (nol'llUl1mente).

Prof. Petrone - Posso afirmar ter lido muita coisa de Marx, mas nunca Ii
completamente 0 Capital, por exemplo. Na verdade minhas leituras sempre
foram extremamente diversificadas, ate mesmo ca6ticas. Assim como lia
Marx, lia Ratzel, As leituras diversificadas, sem uma orienUt.980 precisa, na
verdade cram umadeeorrencia das dUvidas que sempre me propunha, do fato
de que n80 ficava facilmente convencido do que lia. 0 que n80 me impediu de
dedicar todo urn curso de urn ano letivo sobre a Antropogeografia de Ratzel,
curso extremamente simples, fundamentado na leitura e interprefa980 de texto.
Uma das grandes preocupacoes que tive por ocasi80 do ingresso na
Universidade foi com a compreensao do significado de Determinismo e
Possibilismo. Era determinista convicto. De resto, nem sempre consegui
separar a questAo cientifica do fato de que se confundia escola determinista
com geografia alerna e escola possibilista com geografia francesa.
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GEOSUL - Sea ClU'SO JHlS6IlVt1 lUll poUCO isso, 0 COlljronJO mIN lIS
tbl68t!ScoW? .

Prof Petrone • Esse problema estava sernpre em jogo. E ao ler Ratzel
conclui que a interpretayao que geralmente era dada asua produ9ao era falsa.
Evidentemente Ratzel era determinists, porem nao da forma simplista com que
essa sua posi9ao era colocada. Lendo em Ratzel, por exemplo, que nos dois
lados do estreito de Bab-el-Mandeb, na Africa Oriental. as condi90es flsicas
sao praticamente identicas, porem os processes humanos foram radicalmente
diferentes, concluia que 0 autor nao poderia ser considerado 0 determinista
limitado de que se faIava.

GEOSUL - 0 Sr. c1Iegoll tl pllblicu tI1gIUII t!8tlulo sistellUltizado sobre
1lJItr.d?

Prof Petrone - Nao, porem foi um dos temas privilegiados de discussao
por ocasiao de minha defesa no Concurso para Professor Titular junto ao
Departamento de Geografia. Naquela ocasiao fui especificamente arguido
sobre Ratzel,

Na verdade, em particular durante 0 tempo de estudante, lia de tudo,
sern qualquer disciplina e sern qualquer preocupacao cientifica, Lia Ratzel e
Spengler, Luiz Edmundo e seus trabalhos sobre 0 Rio de Janeiro e os viajantes
estrangeiros que percorreram 0 Brasil no seculo passado, um tratado de
Oceanografia e um a1manaque da Provincia de Soo Paulo de fins do Imperio,
confesso que em nOO poucos casos 0 meu interesse pelo a1manaque foi
dccididamente muito grandfe. Praticamente li toda a obra de Maximiliano
Serre, que considero como sendo uma das personalidades mais extraordinsrias
da Geografia. Sorre nOO resolveu todas as questOes que a ciencia geografica
propoe, mas creio ter sido um dos ge6grafos mais ricos, mais series de maior
erudi900 entre quantos se destacavam nesse campo. Sinto que nOO continue
sendo lido com a mesma aten900 pelas ger&9oes mais novas. Quem sabe
porque nOO foi quantitativo ou teoretico, ou porque nao foi estruturalista ou
ainda porque nOO foi marxista. Em determinados momentos da evolu9OO do
pensamento geografico percebe-se a velorizacao de "modismos" cientificos e
tais modismos excluiam Sorre.

GEOSUL - 0 sell trGbtdho tlCadlnuco, lIS SIlllS aulos, a saa pesquisa,
o Sr. teve IUIUJ participGfilo iIIfportanJe Ita O,.ienJarao, fez IUIUJ cenJl!IUl de
tI'abalJIos, disserta¢es. ..

120



Prof. Petrone - Convem nlio exagerar, 0 total de teses de Doutoramento
e dissertacoes de Mestrado elaboradas sob minha orien~lio deve ter sido
pouco superior a meia centena.

GEOSUL - Passou bem.peno, e certamente 0 Sr. tratou gente de totIo
o Brasil para ess« orientarllo e pessoas que hoje trabalhllln lUI Geograjia
passarllln pol' essa orientarllo e 0 Sr. poderia dizer que clientela que 0 Sr.
pegou e que trabalhos!orllln esses, os de1lUJi0r expressllo?

Dentro disso, lin1Ias de orientarllo, tem4ticas, tu tiveste pessoas que
consideraste com resultado melhor, te entusiasmaste pol' determinados
resultados, orienttuldos?

Prof. Petrone - Nao me parece facil responder a essas questoes. Tive
realmente determinadas preferencias tematicas, relacionadas a estudos de
Geografia Urbana, porem foram meramente tendencies, Sempre tive muita
dificuldade, por exemplo, quando solicitadoa definir linhas de trabalho junto a
organismos como CNPq, CAPES e outros. Isso verificou-se antes de mais
nada tendo em vista que prioritariamente impunha-se 0 respeito Ii tendencia do
orientando. Se este se interessava por temas que em qualquer momento
haviam interessado a mim, esse fato niio tinha a menos importancia,
Evidentemente, desde que me considerasse em condicoes de prestar minha
orientacao, Dai 0 fato de que, os temas tratados por meus orientandos serem
extremamente diversificados. Esse talvez seja urn referencial para perceber que
nao tenha me prendido especificamente a uma tematica, Hll pouco referi-me Ii
Professora Irene Garrido Filha cuja tese de Doutoramento refere-se Ii
exploracao das jazidas de cassiterita em Goias. 0 Professor Juergen R.
Langenbuch, por outro lado, obteve 0 titulo de Doutor com tese sobre a
estruturacao da Grande Sao Paulo. Seu trabalho foi editado pelo Conselho
Nacional de Geografia, sendo importante recurso bibliografico nao apenas
para geografos mas tambem para arquitetos e especialmente urbanistas.
Antonio Olivio Ceron elaborou tese voltada para a Geografia Agraria,
enquanto Fernando Salgado escreveu sobre Colonizacao. De qualquer forma, a
rela9aoelonga e nao cabe aqui.

Antonio Pedro de Souza Campos, do Rio de Janeiro, doutorou-se com
tese sobre a questiio dos Estudos Sociais. 0 trabalho inseriu-se no conjunto de
atividades no sentido de combater a introducao de Estudos Sociais no
curriculo das escolas medias em lugar de Geografia e Hist6ria. Naquele tempo
estava empenhado na luta contra os Estudos Sociais no ensino secundario e
portanto foi com satisfa9ao especial que aceitei orientar esse doutoramento.
Quero deixar claro que minha posicao era contraria Ii substituicao de
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Geografia e Hist6ria por Estudos Sociais, e nlio a interdisciplinaridade, que
considero pedagogicamente extremamente importante.

Tive ocasiao de orientar uma serie de trabalhos, mestrados e
doutorados, voltados para temas relacionados com a periferia da Grande Slio
Paulo. Oaf estudos sobre Embu, ltaquaquecetuba, Cotia, Santana do Parnaiba,
este ultimo terminando por ser defendido na Franca, Caieiras e outros mais.
Dentro das mesmas tendencies foram elaborados dois estudos sobre
localidades de periferia de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, assim como 0

estudo sobre Itaboraf, na grande periferia do Rio de Janeiro.
Na rel89llo dos estudos referidos, a maioria interessa 0 mestrado, a

maior parte tendo sido elaborada por estudantes de P6s-GradU891lovindos de
outraspartes do pais.

Muitos dos p6s-graduandos vindos de outros Estados chegavam scm
qualquer ideia do que podcriam ou desejariam fazer. Nesses casas espunha a
eles om quadro relativo 80S estudos dos cinturoes perifericos das grandes
metr6poles, inclusive sugerindo que lessem roteiro sobre 0 tema que escrevera
e publicara pelo Instituto de Geografia, e na medida em que se interessassem
cntlo seriam encaminhados para esse tipo de estudo. Vluios desses trabalhos
Coram elaborados por estudantes originluios da Paraiba,. Ceara, Rio Grande
do . Norte, Rio Grande do Sol poucos por pessoas de Slio Paulo.
Evidentemente que sem qualquer inten9io discriminatOria, 0 fato e que
algumas dessas pessoas chegavam a Slio Paulo com insuficiencias de
fornuI9lio, fato que implicava urn particular tipo de relacionamento quanto a
oricnla9lo cientffica.

Tive a satisfa9lio de participar da orientacao de trabalhos de grande
qualidade. Por exemplo, 0 trabalho de Ariovaldo Umbelino de Oliveira sobre a
tcoria de Von Thunen, excelentc arrazoado critico, lamentavelmcnte inedito
ate agora. Alguns excelentes trabalhos foram publicados, a exemplo do jil
refcrido trabalho de Juergen Langenbuch, ou do doutorado de Fernando
Fonseca Salgado. Mas uma particular satisf'a9lio foi trabalhar com as p6s
graduandas do Nordeste, por exemplo, porque embora quase sempre com
mestrados e nlio doutorados, em certos casas puderam representar mais que
muitos outros trabalhos. Essas pessoas realmente tive oportunidade de ver
crescer cientificamente. Tiveram series obstaculos por superar e mesmo assim
conseguiram resultados satisfatOrios . Seus trabalhos sao tao importantes,
segundo meu modo de ver, quanto outros que conseguiram maior rcpercusslio
nos meios cientificos.
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GEOSUL - 0 Sr. tulo se considera um formador de escola dentro da
Geografia?

Prof. Petrone - NOO, de jeito nenburn.

GEOSUL - E quem o Sr. apontari4, existe alguhn, digamos, dentro
do pessoai maisantigo 011 atIlal, de Geografl4 qlle tenha formado um ceno
fI1'IlPO de discipll10s dentro do Sell pensflltUmlo?

Prof. Petrone - 0 Professor Azjz Nacib Ab'Saber, eu creio. Em
Geomorfologia ete orientou muita gente. Recentemente, 0 Professor Milton
Santos tern exercido influencia sobre muita gente, definindo-se urn corpo de
pessoas que se orientam segundo sua produ~oo.

GEOSUL - 0 tell trabtdho de doIltoramento foi orientado por quem?
Prof. Petrone - Foi 0 estudo "A Baixada do Ribeira : Estudo de Geografia

Humana", orientado pelo Professor Ary Franca,

GEOSUL - E voce acha qlU! a/gruts fllltores te in,/lMencitD'am de
1IUIIIeira mais011 menos forte pra esse trabtdho?

Prof. Petrone - NOO particularrnente, e se bouve alguma influsncia, .foi
de urn leque tao grande que seria realmente diflcil espeeificar. Mais
importante, creio, foi participar de excursoes na regiso sob a orien~OO do
Professor loAo Dias daSilveira.

Na verdade foi a regiao que exerceu forte atr~OO, entusiasmei-me com .
ela. Nlio saberia dizer se a experiencia foi realmente positiva, se na ocasiao
fdiz bern; tenho serias duvidas sobre as conclusoes a que cheguei, e 000 86,
teoho absoluta certeza de ter cometido enganos series em algumas conclusoes;
deveria ter pensado methor. Mas isso eparte do jogo.

GEOSUL - Me parece qlle a grande referencia 114 SIIafo~e°
LtuneIJi(?), 1IUIS no Sell ciclo aeatUnrico, tem pessoas qlle 0 Sr. lembra qlU!
fortUIt importantes, no trabtdho de colegllS, NICe Lecoq,° Carlos AllglI.fto,
o qlle essas pessollS trazem de referenda, lembranras do ciI'cII/.o
academico?

Prof. Petrone - Importantes para a minha atividade academica foram,
antes de mais nada, os alunos. Parece paradoxal, afinal nOO silo os professores
que influenciam os alunos?, mas nlio e.A vivencia com os alunos, os desafios
que nascem na sala de aula e os problemas surgidos a partir da propria
realidade de cada aula, e 0 mais importante. Entre os alunos, 000 poucos dos
quais tomaram-se colegas (0 Professor Armem foi urn deles), tive sernpre uma
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vivaocia razoavel. Com 0 tempo as relaeees tornam-se menos freqaentes, 0

que se verificou tambem com 0 Professor Armem. Mas depois de varies anos
ap6s a formatura daquele que fora meu aluno, tendo vindo a Florianopolis
para coletar dados relativos as pequenas propriedades dos municipios de
Ibirama, Presidente Getulio, Dona Emma e Witmarsum, 0 Professor Armem
que jA trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina foi de uma
gentilezaextraordin8ria. Naquela ocasiAo dedicou-se inteiramente a ajudar-me
em tudo que the foi possivel, Creio que fatos como esse tem uma importancia
rea1mente muito grande. Foram muitos os alunos que se tomaram meus
colegas, e com os quais trabalhei inegavelmente com muito proveito. Um deles
foi 0 Manoel Fernando Goncalves Seabra, com 0 qual trabalhei muito,
especialmente fora e dentro do velho Instituto de Geografiada USP. Outro ex
aluno em seguidacolegae amigo, foiNelson de La Corte, e ainda 0 Gil Sodero
de Toledo, a Judith de La Corte. Foram muitos, pessoas com as mais
diferentes tendeneias, na ciencia e na polftica. NAo poucos foram meus
orientandos, e dos demais, nAo poucosforam examinados por mim nas defesas
para Doutoramento ou Mestrado. Importantissimos foram os proprios colegas
do Departamentode Geografia, a exemplode Nice Lecoq MOUer, Jose Ribeiro
de AraUjo Filho, Aziz Nacib Ab'SAber ou Carlos Augusto de Figueiredo
Monteiro. Seria muito dificil definir 0 papel de cada urn deles, sua natureza,
dado que a influ8ncia de cada urn se verificava na vivenciado cotidiano, nas
mais diferentescondicoes,

GEOSUL - Como eqlle 0 Sr. vi 0 trabtJJJto do CtII'los Augusto lUI

USp, lUI C1UrudoIogia do B,.il, lUI qumlo ambimtal?
Prof. Petrone - Trata-se de um trabalho fundamental, e a unica coisa

que posso afirmar. Apenas lamentoque tal trabalho nAo tenha aproveitamento
no nivelem que merece. Se se tratasse de um sociologo, ou de um historiador,
seria diferente. Acredito que como Climat6logo, no campo da Geografia, 0

Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro e a pessoa de maior
cxpressAo no pais. Com sua aposentadoria abria-se um vazio que sera dificil
preencher,

GEOSUL - DIl p"" tliur que ele crioIl fUIUI escola?
Prof. Petrone - Sim, bestando pensar nos muitos ge6grafos que foram

fortemente influenciados por ele nas suss fOTm896es, a exemplo de Augusto
Humberto Vaire Titarelli, Jose Roberto Tariffaou Jose Bueno Conti. 0
importante e que seus alunos, por sua vez, estilo formando outros
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pesquisadores, quer atraves de orien1:a9Ao para doutorado ou mestrado, quer
por intermediode outras atividadesde pesquisa.

GEOSrn.. - 0 Sr. t1't1btIJJeOll co", pllblict1¢e8 com 0 Projeuor AroIMJ
de Azevedo, e hli IUJUI co/erIo, 0 BrasiI,. a Terra e n HOIIleIIIj···40is
vobunes, lim co", II parte ftsica, ate 0 Carlos AAglISto teve fIIIUI

ptII'ticiparIo, e lim co", a parte hlUlUllUl, eo seNIor t1'tIbtIJjOll "... parte
hlUlUUUl?

Prof. Petrone - Trabalhei,elaborando0 capitulo relativoao povoamento
e colon~Ao do pais.

GEOSrn.. - Como e file voc& j.dam, CfU1a. lUll produzitl sea texlo
iluJepeluJentementee isso ptlSSllvtl pelD Ct'ivo doProj~or~?

Prof. Petrone - Convemter em mente que partieipei de v8rias pesquisas
desenvolvidas em trabalho em grupo. Posso referir como exemplo 0 lrabalbo
"A Cidade de sao Paulo, Estudos de Geogratia Urbana",editadopela
CompanhiaEditora Nacional no ano de 19S8, ou ainda"A BaixadaSantiSta",
obra editada pela Editora da Universidade de sao Paulo. "Pinheiros,ElItUdo
geogr8.fico de um bairro paulistano", tambem foi obra de umgrupode
pesquisadores, e tambem foi pablicada pela Editora da·Uni'versidade de Sio
Paulo. Minha particip8.9Ao foi diferente em cads easo. Nos· dois prirneiros
casas referidos fui um dos colaboradores. No cas(). de Pinheirosfui ·0

coordenadore relator.
o Professor AroIdo de Azevedo foi o. coordenador··das ··atividades

relativasaos dois pritneiroscasas citados.
E evidente que nos trabalbos realizados emequipe, e .oecess8.rioqutl

alguem exel'9a umalideran9a. sem 0 que a atividade torna-se invi4\1d.cabe a
participa9Ao de todos, e evidente, todos devem intervir, emitir pereceres,
apresentar sugestOes, inclusive debater os problemas·que forem:surgindo,mas
alguem deve orientar e, na pior das hip6teses,CO()rdenar. Sob tal aspectoo
Professor AroIdo de Azevedo sempre trabaJb()u de forma, extremamdite
positiva, dado que sua ooordeD89lo se verificava com uma grandeparticip&9lo
de todos. Discutia-seem grupo 0 que fazer de formaa atingir aqu. quefoBse
considerado 0 melhor resultado, veri1icava-se·a distribui9lO· de·taref8s em
seguida, cads um dos pesquisadores gozandoda Ibaior liberdade quantoao
modo de conduzir seu trabalho. Posteriormente, 010 raro em seguidaa
apresen1:a9Ao dos resultados do trabalho de cads urn para 0 grupo, 0 relatore
coordenador tomava a liberdade de dar a reda9Io UIb minilb() de
unifonnidade, sempre com a consulta ao responsavel, e COIb suaanDan.· e
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scm qualquer constrangimento. Tive u felicidade de fazer entrega dos originais
eve-los publicados praticamente da mesma forma que os entreguei. Quando
se ve 0 livro editado, niio se imagina 0 numero de vezes que os diferentes
autores estiveram reunidos, a intensidade dos debates, e mesmo as
dificuldades para chegar-se a detenninadas solucoes,

GEOSUL - Esse trabalho a que eu ml! refen, e ttunbem um trabalho
de geografos do Rio de JlI1Iei1'O, nJloso da Univei'Sidade de Silo Paulo, nilo
I?

Prof. Petrone - Nao, nao era so da Universidade de Sao Paulo.

GEOSUL - Esse vinculo era muito forte, nJlo? Revo1llcionartlm
bastante0 sistema de trabalho.

Prof. Petrone - No caso das relacoes entre geografos de Sao Paulo e
geografos do Rio de Janeiro verificou-se 0 seguinte . Inicialmente existia
simplesmente uma ignorancia mutua: uns pouco sabiam das atividades dos
outros. Na medida em que 0 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE) comecou a publicar "Revista Brasileira de Geografia"e 0 "Boletim
Geografico", os geografos de Sao Paulo passaram a conhecer mais de perto 0

que faziam os geografos cariocas. Logo 0 relacionamento entre uns e outros
enriqueceu-se, enriquecendo-se ao mesmo tempo urn indisfareavel rivalidade
entre eles - estava-se no inicio e meados da decada de 1940. Sao Paulo tinha
a sua Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, mas 0 Rio de Janeiro jil
contava com sua Faculdade Nacional de Filosofia. Sao Paulo fundara uma
Associecso dos Geografos Brasileiros, inicialmente restrita somente aos
geografos paulistas, porem 0 Rio de Janeiro sediava urn organismo
extremamente importante, 0 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica no
seio do qual organizara-se 0 Conselho Nacional de Geografia.
Paradoxalmente, urn pais que praticamente ignorava a Geografia para tudo,
mantinha uma entidade oficial voltada especificamente para a Geografia. De
passagem cabe lembrar que praticamente nos mesmos anos Sao Paulo e Rio
de Janeiro receberam a colaboracao inestimavel de professores estrangeiros,
especialmente franceses e alemaes,

A maior aproximaeao entre os dois grupos de geografos verificou-se a
partir de urn ato formal de entendimento. A uniao se fez nao atrves de urn
organismo oficial como 0 CNG. mas por intermedio de uma entidade
particular, a Associacao dos Geografos Brasileiros. A AGB tornou-se
efetivamente uma entidade nacional, e em consequencia logo definiram-se as
duas primeiras seccoes regionais, a de Sao Paulo e a do Rio de Janeiro. A
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partir desse momento 0 intereambio entre geografos dos dois centros passou a
ser muito rico. Lembro-me muito bern, por exemplo, da Assembleia GeraI
realizada em Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, quando vi urn grupo
numeroso de jovens de mioha idade, e de menos jovens, carregados de
publicacoes do Conselho Nacional de Geografia, adentrar 0 modesto salAo de
reunioes, distribuindo-as para os presentes. Era 0 primeiro contato com
geografos que se tomariam bastante conhecidos e respeitados: entre outros,
Nilo Bernardes, Orlando Valverde, Dora do Amarante Romariz, Elza Coelho
de Souza Keller, Nidea Maria Cavalcanti Bemardes. Iniciou-se entio uma
colaboracao muito intensa, com mutua emulicao, significando tambem uma
certa rivalidade, porem uma rivalidade 8OOia. Sao Paulo passou a publicar 0
"Boletim Paulista de Geografia" e logo mais 0 Rio de Janeiro distribui 0
"Boletim Carioca de Geografia". A iniciativa acabou por conseguir os
geografos de outros Estados, onde as novas ~oes regionais proliferavam:
"Boletim Paranaense de Geografia", e mais 0 gaucho, 0 mineiro, 0 bahiano.
Nem 1000s tiveram vida longa. Alguns surgiram e viveram pouco depois de
publicados alguns numeros, 0 de SAo Paulo, que continua sendo publicado,
foi sem nenhuma duvida 0 mais regular. Por outro 1000, as tendencies dessas
publicaeoes eram as mais diversificadas. 0 "Boletim Paranaense de
Geografia", por exemplo, dedicava-se basicamente a publicaeao de trabalhos
voltados para a geologia, sedimentologie, dadas as especializacees de seus
colaboradores e dirigentes, entre os quais Jose Bigarella. Mas 0 fato e que 0
conjunto dessas iniciativas resultou em uma extraordinaria riqueza de
trabaIhos, resultados excelentes e foi dessa forma que se tornaram possiveis os
trabalhos em equipe. Foi dentro das condicoes apontadas que se tornou
passivel a elaboracao das pesquisas sobre a Bacia Parana-Uruguai, de
responsabilidade da Associaeao dos Geografos Brasileiros, de inegavel valor
cientifico, que teve a colaboracao de geografos de varias partes do pais e
patrocinio e resultados publicados pela Comissao Interestadual da Bacia
Parana-Uruguai. Entre os colaboradores estavam Joao Dias da Silveira e Ary
Franca, de Silo Paulo, Jose Verissimo da Costa Pereira do Rio de Janeiro,
Manoel Correia de Andrade e Mario Lacerda de Melo, de Pernambuco.
Lembro-me quando a Associacao dos Ge6grafos Brasileiros recebeu pela
primeira vez os geografos pernambucanos. Foi na Assembleia de Cuicaba:
Mario Lacerda de Melo, Gilberto Ozorio de Andrade, TOOeu Rocha, todos eles
passando a ter presenca significativa no conjunto das atividades geograficas
no Brasil.

o Professor Aroldo de Azevedo tinha muito orgulho da producao dos
geografos de Silo Paulo. Chegou a afirmar que em Sao Paulo definira-se uma
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"EscoIaPallltsta de Ge6gt'afia", inclusive tendoescritoarespeito.Creio set
mUltO dificilfalaf na exiStattcla d~ utnllescola paulistade Geografia. P8teee
OJc'atemesmo discutivtla'pt6priaidCia'de'uma I'esoola fran~"ou uma
"~Iaateml" deGeOgrafia,eomo normalmenfe admite-se. Comoincluirnum
tneSin0quadroge6gtafijS COtn()Vid8ldeLaBl~he eCattiille Valois? Anlo
ser queisc;Con&~ que~se~ou 'alen1~,pudcram'perten~ a ~sCOlas
al~ oUfranetsa,' in~dO"setudd.J)eq1lalquer'forma, 8~deser

llpaUlist8nismo"'~Profes:lOl'~ld? de Azevet1oproeurava oS,cientistas de
oufros EstadOs "para' as slmSmic~'vasde reallza910 de'pesquisas emeqn'ipe.
ADredito ··qUe.. a'Pn.>d~ mulfull'desse tipO deatividade~mereceser
deScUr8da. iEtWid~te que.~Pfod~iO ooletiva, ouprudU9lbfiuto de
trab81ho em equipe, comoqualquer outraprod~lo, caracteriza-se Pelo
distilltivo do temPo em :q\le ,fbi;re8lizada, do lugar em queseverifiOO1l,daS
pcssoasq1le dellf3 pBrtkipatalD, eqtiecettametlte hoje'nlo seriamcondtJZi~
derttro d6s trlesmos param,etros; Muitosde seusresultadOs cetbUnertte
diereCeriamsCriaSdisc~ mas 'tal &to nlo invalida oseu sigfiifit8dO
cliebtfficd.'! ' ,

(}EOSut~, 'lfesI.a qilestlifqrk' ~ 'Sr.estti .coliJciuulO sObre."
~ tlo' 'Mo1l1e: 'tlir'A.zeV~ao,' "'oje' 'muitos tlUtores qlle mlo no
~iu4tMi'ilJj~~:.'~Io.'· ' .v s: '," .. ,ProtP~rt~- C¥oqt1e"fui~etd8de.,.a~uestaoe'bastante .. snnpl~s: cadaurn.quer,vendet.6seuPeixe.g~je,btmi' mais que no pas5lWo, livrodi#atico
pn'()ifcUtSosse<iqncWios61lfuitm~dria;ecreioque n40 ca:bemdiividas
afeSpmto. EXistCo ritetcid6e'ttatllra1nt.ent~,quer qUem escreve, ~uer qri~
Cdita,quer tef~ 'quinh~ beSSemeteado, quanto maior melhor. E~atUflil'que
b autorptocure VaiOrlz8t set! »tOdut6." . . .. . .... 'i' " .'

G'Eo$lJt';, ~etth"fJtU4ii1iulebuft40... '.. '., '. ......,. '.'
Prof. ~ne·~~t#lit({ ~eseria melhor se,~umse Jimifi\sSe8

J'1OPlmilrO qbe 6se~fuim~ida do Pc>ssiyeL jaquese trata de conqu~
rlJercad0, 'sem que.~. iss6 ~jtl nt;(:essari0ae~fazer C?uineb0sprew?,~e)fol
PfudIOO~O por p\rtt(j:~;outros;'~be n!O~ecerqu~Ar<>ld(j de AZeve<t?"foj
Utij.d~smais,S6tibs.aut<>tesd~JiVrosffiditi~ <Ie'Geografill, al6m daquele'lIlle
o8l)tecedeu'aevldos·atios,De~ode car\tlilho, e de alguns outros potioos;a
eketnploaeMttfiaCori~9«d'ViCtinte de Carvalho cuja obra didaHcliriiio
permaneceu, tal"ezpor9ue Dluito 8,van~ada.pedag6gica e cientifieatllen~' ou
d~AffiedO Ellis JUtd.6r; )a~tot de bons livros dl~ticos de.<Jeografi,ll, in,clusiv~
deGeografiaEC<>n6mica.ESte ultimoautor infeliimente nli6 tem sido

128



lembrado como merece, talvezporque IlO$.~trabalhosrevelauma teJ1d6n4,ia
mais ou menosnitida de naturezadeten:ninista.

Atualmente noo tenhoconhecimento suficientemente bomde:quai$os
livros. didaticos de Oeografia oferecidosno meroodo,.eem oonseq~ nIo
tenho qualquer possibilidade deemitir~a.~to de qualquer urn
deles, Porem, noo creio ser corretotnenoscal>ar':Ub1a:obf'aque,quer.queinllnos
ou080, aosagrade ou noo, fez muitopeladifUsio de umaGeografiaabordada
sob.prisma mais cientifico, Minai, os-autores atuais,nio. ~do''''
eles se originam daqueles que 0$. an~eram. e, tla plOl' <las hipOklsCS,
originam-se da contradi900 de um nascimento. .fruto·da.: oposi9Jo.,80

pensamento dos que os antecederam.

GEOSUL ~ 0 Aro1JJo. 1184)111 lfIIIiIo,eu tu:hfl, .copi.tuo. fIIIttJIW ct1IIfODe
MtD1onne; o livrode Geogrtl/itlFisictl, JHII'tI fI sep1Ulo tuWU Col4itJ,eI'tI
otimo,mas IUtUl copitJuDe MtutO,.nt!.

Prof. Petrone » Creio quese tratavadelivro multo apoiadoem De
Martonne, mas nesse sentidoacabava sendo um.bom livro.

GEOSUL ~ Mas ell me recordtJulUtUlflba~dtJAzi:,qutMdtJ
IUtUlvez escrito sobre pqbreztl, n4olembro MllisflOltlk,e oAJW40o
procurou' e disse: "Olha, voce esttisendo meW subversivo escrevendo sobre
isso", acho que oArolJo tillhlllUlt·buWColfServadOt'lIiIUtO/orle,WJce 1140
acha?

Prof. Petrone ~ 0 Professor Aroldo de Azevedo era utna'pessOO
conservadora, de formayao conservadora,etal fato refletiu na sua prOOb9oo.
Inclusivepela sua origem familiar, baroes do cafe db ValedoPataioo""
Lorena - expressava uma posiyAO conservadora queefetivamente ·pode ser
objeto de critica, ..

GEOSUL - EleMO exercia roncerto paterndliSmo fU'istocrtitiCo, """,
especie assim de nuur.darinato?

Prof. Petrone - Pode serque essetipo de cotnportamento ,setenha
verificado, porem pessoalmente nuncasenti qualquer., tipo .de manife~ao
nesse sentido. Eu sempre trabalhei em OUml disciplina. Iniciei em ()eogra1ia
Fisica e fiz carreira academics em Geografia Humana. Mas tamb6msernpn,
tive uma participacao intensa na. vida do,.Departamento, e portanto tive
oportUnidade de vivencia-lo bern de perto. Recentemente escrevi urn pequeno
trabalho justamente sobre 0 Departamento de Geogrii:fill,1l0 prilrieito nutnero
da "Revista do Departamento de Geografia", talvez a primeira publicacao
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relativa as origens do Departamento. Talvez seja um dos mais antigos
departamentos da Universidade, certamente 0 mais antigo da Faculdade de
Filosofia. No Departamento, os professores catedraticos n80 raro abdicaram
de seus privilegios em favor do Departamento. E muito cedo concordaram com
a presence de uma importante representaeao dos alunos no conjunto das
atividades departamentais. Quando em S80 Paulo, em fins da decada de 19()0,
os estudantes da Universidade entre muitas outras coisas reivindicavam 0

direito a represen1a980 de 1/3 junto aos 6rgaos da Universidade, 0

Departamento de Geografia ja contava, desde 0 inicio da decada, com uma
represenfa9!o discente muito superior a essa reivindicaeao. Em determinadas
reunioes a represen1a940 dos alunos chegou a representar 50% e ate mais, 0

que pode ser verificado nas listas de presence que constam dos livros de Atas
das reunioes do Departamento. Embora conservador, 0 Professor Aroldo de
Azevedo concordou plenamente com essa si~80. Mais do que isso, embora
por form~llo e modo de ser fosse uma pessoa conscrvadora, teve a qualidade
de aceitar de bom grado determinados tipos de mudancas, Por exemplo,
aceitou com tranqoilidade que 0 Diretor do Departamento poderia ser um
docente n40 catedratico, rompendo uma tradi980 arraigada em toda a
Universidade. Sou um born testemunho desse fato, dado que fui 0 primeiro
docente n80 catedratico a ser eleito Diretor do Departamento de Geografia.

GEOSUL - Til ntIS que eletinAa lUll pouco thpatenudismo?
Prof. Petrone - Acredito que sim. Patemalismo evidentemente pode

manifestar-se de muitas maneiras diferentes. 0 filho, por exemplo, pode ser
oprimido pelo pai. Cabe fazer justice do patemalismo do Professor Aroldo de
Azevedo. voca referiu-se ao Professor Aziz. Em n80 poucos momentos 0

Professor Aroldo de Azevedo criticou determinadas atividades do Professor
Aziz Nacib Ab'Saber. Participei com 0 Professor Aziz de varias de suas
primeiras excursoes, Ao retornar-mos de algumas delas, procuravamos 0

Professor Aroldo para relatar a experiencia que tinhamos vivido, nessas
ocasiOes tendo testemunho algumas ressalvas feitas pelo professor aquele que
estava se iniciando nas atividades de pesquisa. Tais fatos n!o impediram,
entretanto, que 0 professor n40 apenas reconhecesse as inegaveis qualidades
do ex-aluno, mas passasse a apoia-lo, mesmo que de forma indisfarcavel
patemalista.

GEOSUL - E vod acha que 5Se patenudismo collliluloM 110
Departamentoth aJguma 1IUUIeira?
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Prof. Petrone - Creio que n40, mesmo porque 0 Departamento de
Geografia encaminhou-se para uma organizaejo, por muitos considerada
exagerada, relativamente formal e ate mesmo rigida, mas que implicou
fortalecimento do coletivo. Privilegiar 0 coletivo em desfavor do individual,
com fortalecimento da participacao dos instrutores - e de todas as categorias
docentes de grau inferior ao de catedratico - assim como com 0

fortalecimento da presenea dos estudantes, significou orientar 0 Departamento
a partir de decisoes tomadas coletivamente e n40 mais a partir da Catedra, E
evidente que esse tipo de relacionamento - paternal - praticamente
desapareceu no Departamento de Geografia. Problemas mais ou menos
especificos eram objeto de debates no seio de areas didaticas, ou entllo no seio
de Comissoes Permanentes criadas para tratamento de assuntos especificos,
Necessario ter em mente que permanentes eram as comissees, e n40 seus
membros, na medida em que estes eram eleitos por periodo determinado em
reunioes plenarias do Departamento. As reunioes departamentais eram
fundamentais, mesmo que se tornassem inuteis quando, em determinados
casos, na pratica realizavam-se quase que para nlio decidir. Eque nem sempre
o debate leva a conclusoes, Nilo raro acabavam por justificar adiamento de
qualquer resolucao e, portanto, convocacao de nova reuniao. Tive ocasiilo de
brincar a respeito, lembrando que estavamos tllo preocupados e ocupados na
discussilo de como as coisas deveriam ser feitas que na verdade n40 tinhamos
tempo para faze-las. No caso da Pos-Graduacso verificava-se a mesma coisa,
ou seja, tudo sendo resolvido depois de muitos debates com a participacao de
todos, inclusive representantes de alunos. Por outro 1000, na medida em que
quase todos os aspectos da vida departamental eram conduzidos de
conformidade com disposicoes aprovadas em reunioes plenarias, verificava-se
pouquissimo espaco para paternalismos. Mas repito que segundo meu modo
de ver um eventual paternalismo por parte do Professor Aroldo de Azevedo
nilo foi necessariamente um mal.

GEOSill, - Eu queri« perguntar sobre Delgado de Carvalho, qual a
sua itIeia sobre ele.

Prof. Petrone - Um ge6grafo extraordinario, na verdade um peixe fora
d'agua no Brasil das primeiras decadas do seculo, Teve sua form~40

cientifica na Franca e muito cedo, para 0 ambiente da comunidade geogr8.fica
do Brasil, escreveu !res excelentes livros: Geogra&a do Brasil, Metereologia
e 0 BrasO Meridional, os dois ultimos em frances. Livros realmente
maravilhosos, de um padrllo cientifico extraordinario, padrllo que espelhava
sua formacao no Exterior. 0 ambiente universitario no Brasil, no campo
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especifieo, nio se encontrava preparado para 0 tipo de traba1bo do.Professor
.Delgadode Carvalho. Em conseqQCncia, .pelomenos nos primeiros tempos, os
seusJivros nio.tiveram a repercussao que mereceriam. Mesmo muitosanos
depois, juntamente com aProfessora Maria Concei~ Vicente,de Carvalho,
escreveu um.livro didAtico, ao qual.ja me referi, que foi editado por pouco

·tempo porqueera de um padrilo muito elevado Para poder ser empregadonas
~lasde entAD..Foi devidoaimportincia que indiscutivelmente teve para a
Oc;ografia no Brasil que; na ocasiIQ em que criamos 0 Centrode Estudos no
DWartamento de Geografia, demos.a ele 0 nome de Delgado de Carvalho.
PCssoaImente considero0 ProfessorDelgado de Carvalho0 proto-geografo do
.Brasil, oprimeiro ge6grafomodemoque 0 pais teve,

· .. . 9 EOSUL -Ele come~o" 110 Colegio Dom Pedro H, 0 Delgado de
. C~,,? .

' .. Prof. Petrone- Acredito que sim, 0 Colegio DomPedro II caracterizava-
Mporum padrftode ensino extraordinariamente elevado. Uma escola de nivel
#Ici,lde ser encontradohoje.

OEOSUL - OSr. teve IIIIUI conviv2ncia com ele?
Prof.,Petrone - Pouquissimo. .e somenteatraves do mOE-.Praticamente

nada;,Conhecia a Faculdade Nacional de Filosofia, lia as publica9lSes dessa
..~Ia, porem os contatosfor~ quase inexistentes. .

:. ·· ·. ; GEOSUL ~. Ent40 SeIlS cenJ;osdereferencill e~~ SlwPtUdo e 11m

pOlICO ;0 Rio deJa.neiI'o, .e fOl'Il des.tes centros?
•", Prof Petrone- Na condi9Ao de professor tAo somente SAo Paulo. Houve

oportunidadede trabalho em outras partes, a exemplode Florian6polis, onde
·~a ter trabalbado, .a convite do Professor'.JoBo .Dias da Silveira, por
ocasiAo da cri89lio da Faculdadede Filosofia da Universidade Federalde Santa
Catarina, nas primeirasdependenciesda escola, junto ao mar.

GEOSUL - Entilo 0 Sr. teve contaio com a Geografia de Santa
Oda.rina desde 0 iIIicio, com 0 ProfessorPeluso?
" , -: Prof. Petrone - Realmente tive muitos contatos com Santa Catarina e
~larmente com 0 ProfessorVitor Peluso. 0 Professor Peluso tornou-se 0

,pOn9iPaI elemento daAssoci89Ao dos Ge6grafos Brasileiros do Estado de
santa Catarina. Salvoengano; a primeira reuniAo da AGBaqual.compareceu
o Professor VitorPeluso foi 0 I Congresso Brasileiro de Geografos realizado
na cidade paulistade Ribeirao Preto em 1954. Alguns anos depois 0 Professor
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Peluso tornou-se Presidents da AGUe na ocasi4o,. pot" volta doJ960,
organizou a Assembleia Geral da Associa9lo na eidade de BI~u.
Considero a prodU9io geogr8fi~ doProfessorVitor Peluso muito importante,
parti.culannente para a Geografia em Sap.taCatarina.

GEOSUL -Sell COIJ/IItO (:0'" P"joi "..dktultI U 5()?
Prof. Petrone - Sim, verificou-se a partir dessad~. Poderia tee sido

anterior, caso tivesse participado do Congresso Bt:aSileiro de Geograths, creio
que o IX, patrocinado pela Sooiedade Brasileira de Googra6a e que teve lugar
em Florianopolis por volta de 1948. Entreoutros estiveram presentes aesae
Congresso, oriundos de SAo Pauio,osprofes$Ores Aroldo de Azevedo, Nice
LecoqMOUer, Odilon Nogueira Mattos.

GEOSUL - Na Fticultltuk de Fi/osofia tambhn mtra tlentro....
coisas de jolclore e til fosJe preferUlo ptlI'a a tlire¢o • Fticultltuk e
gosttl1'ia qu.e falasse algu.ma coiaaa rapeilo. CoMo l'iate aqlUllltitativa
qruuuIo el4 su.rgia em 70 e como l'iate 0 IfUJl'XisIftO qruuulo me su.rgia114

Geografia e, jiluJ/lnmte, a UGl
Prof. Petrone - Vamos comeearpelo fun. Nfto tenho qualquer condi~

para falar sobre a UGI (Unifto Internacional de Geografia). Durante toda a
minha vida profissional - diria infelizmente - aproveitei-me muito pouco da
possibilidade que existiade manterrel~com outras partes, de modo a
participar de eventos de natureza intemacional, inclusive des Congresses
Intemacionais de Geografie, Fui sempre muito "caseiro". ·0 unioo·COngresso
Intemacional do qual participei foi 0 realizado na cidade do Rio de Janeiro,
inclusive integrando uma das comissoes organizadoras. De qualquer·forma,
ofto sei se erradamnente, semprepenseina UOI maiscomo instnJmento
politico do que comoinstromento cientifico.

Nunca tive qualquer simpatia com a denominada Geografia
Quantitativa. Nfto tolerei 0 modismo quantitativo na ciancia, da mesma forma
como nfto tolereias "cruzinhas" para as provas ditas objetivas. 0 modismo,
porque em muitos casos tratou-se de modismo, da Googra6a Qujantitativa,
infelizmente teve resultados discutiveis, Disponho de um rol nfto descuravel de
obras escritas dentro da denominada Geografia Teoretica, dado que nfto
poderia. ignorar 0 que se escrevia. Na verdade nfto me parece que essas obras
tenham acrescentado muito aciencia geografica, Em certos casos a impressfto
que se tem e que os autores de certos trabalhos na verdade "brincavam" de
encontrar solucoes, de buscar formulas para esta ou aquela finalidade.
Permito-me retificar quanta disso. Alguma coisa positiva foi obtida, em
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particular no que se refere as tecnicas de trabalho. Sob tal aspecto a
quantifiC89io enriqueceu 0 trabalho do geografo, Mas tecnica de trabalho e
uma coisa, a teoria e outra coisa. Creio que empregar instrumentos
matematicos e solu~oes graficas para, por exemplo, definir graus de
concentraeao agraria, pareee-me bastante util, mas ficando bern claro que se
trata tio somente de empregar instrumentos de trabalho. Nlio sei ate que ponto
posso ter errado no modo como encarei a denominada Geografia Quantitativa.
NAo saberia responder. De qualquer forma, em nenhum momento deixei de
externar meu modo de pensar a respeito, inclusive por ocasilio de algumas
defesas de tese. Tive oportunidade de examinar teses elaboradas por geografos
que trabalharam com as tecnicas da Geografia Quantitativa, a exemplo de
Antonio Olivio Ceron ou de Jose Alexandre Felizolla Diniz, nessas ocasioes
nio deixando de criticar 0 que sempre considerei insatisfat6rio nesse tipo de
abordagem.

GEOSUL - E como eles reagirtun?
Prof. Petrone - Na verdade eles olio aceitavam as crlticas. Estavam

convencidos de que tinham encontrado 0 caminho correto. Nlio havia 0 que
procurar mais. A verdade tinha sido encontrada, como sempre acontece nesses
casos.

GEOSUL - COlaboro1l1lODeparttunellto essa coua deqllturJitlativa?
Prof. Petrone - A Geografia Quantitativa foi praticada no Departamen

to, embora nio com a mesma intensidade com que foi praticada em outras
partes. Sua presence foi mais significativa na Pos-Graduaeao. Nesse curso um
professor poderia ministrar uma disciplina com diretriz teoretica e outro
ministrar outra com diretriz totalmente diferente. Sob certos aspectos tal fato
era muito bom, dado que dessa forma abria-se um leque diversificado no
eardapio do curriculo. 0 que nlio me parecia bom era a tendencia de
classificar: tudo obedecendo a detenninada diretriz seria bom, tudo
obedecendo a outra diretriz deveria ser considerado ruim. Sob certos aspectos
em alguns casos isso veri:ficou-se com a abordagem de Geografia sob 0 prisma
domarxismo. Para combater tendencies estruturalistas, positivistas, teoreticas,
ou outras, muitos acabaram por exagerar com as interpretacoes ditas
marxistas. Nlio raro bastava referir-se a Marx para 0 docente ser mais
respeitado. Na verdade 0 proprio marxismo na Geografia nlio era uma s6
coisa, e por isso mesmo cheguei a falar em tendencies marxianas e nlio
marxistas, dadas as diferencss existentes. Um exemplo era fomecido por
aqueles que se fundamentavam em Gramsci.
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No conjunto creio que nlio raro a insistencia na interpret.&9lio marxista
dos fatos geograficos, inclusive com posi900s nitidas de combate a outras
correntes, creio que acabou por pennitir a incidencia em erro semelhante ao
dos que eram combatidos, ou seja, encontrada a "verdade", niio hAmais 0 que
proeurar, em consequencia ficando limitado 0 espirito critico. Combateu-se 0
quase fanatismo representado pela Geografia Quantitativa, porem resvalou-se
para alguma coisa semelhante.

GEOSUL - Conw 0 Sr. vi os ditos pIm-lItIUXisttl6?
Prof Petrone - N&o tenho condicoes para darparecer a respeito.

GEOSUL - A partir da aposenttUloria 0 Sr. qlU!1' a1HuadolUU' "
GeografUl?

Prof. Petrone - Nlio e minha inten94o. E respondendo ao Professor
Armem, quanto a uma questao anterior, cabe-me lembrar ter sido indicado
pela Congregaeao da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da
USP por diversas vezes, quer para a fun9&0 de Diretor, quer para a de Vice
Diretor da Faculdade. Na primeira elei9iio que se verificou na Faculdade de
Filosofia, com a participa9&0 de alunos, funcionarios e professores, para
escolha do Diretor da escola, recebi 0 maior numero de votos. Na ocasiso nlio
mereci a indieacao por parte do enta~ Reitor da Universidade, de resto como
se veificou em ocasioes anteriores. 0 entao Reitor preferia indiear para a
fun9lio 0 Professor Rui Coelho. Acredito que tenha sido uma boa escolha.

GEOSUL - Pode serporqlle voce do ebrasileiro 1UIJo?
Prof Petrone - Creio que nlio. De qualquer forma, esse problema nunca

me preocupou. N&o poderia afirmar qualquer coisa nesse sentido.

GEOSUL - Entilo vamosj~ a rUtim4? Depois dII aposentadoria 0

Sr. abtmdonoll a Geografuz, Oil esttijazetuloNutoriageogrtijic,,?
Prof Petrone - De alguns anos para ca estou me interessando por urn

assunto ao qual sempre quiz dedicar-me: Mi~es e Colonizacso. Durante
doze anos ministrei curso em nivel de P6s-GrOOua9&0 sobre "Problemas de
Colonizaeao no Estado de Santa Catarina", curso que constitui justamente um
referencial quanto ao meu interesse pelas questoes de imigfa9iio e colonizaeao,
No ambito da imigfa9&o e colo~, por outro 1000, interessou-me mais de
perto imigraceo e colonizaeao italianas, talvez por razoes pessoais. Nos
ultimos anos tenho escrito justamente sobre aspectos da presence italiana no
Brasil. 0 ultimo desses trabalhos foi escrito hA poucos dias. Solicitaram-me
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umtrabalhcu:om;m8ximo de.quatro .paginas parauma revistaitaliana.Quando
tcrminei decserevMo,somei qua.se tJ;lntapllginas;rPequeipor,prolixidadee
portut€ftenhoque reve~lo.Trata~se de umpequenotrabalbo sobre ps,ean!Qs
da:s :comunidades: de:origem italianadoSutdo Brasil, .•.oSoantos .que
trowu:ram da Mlia,: eja escnM sobee .etes, masaqueles<:antos elaborados.aqui
noBiasil, espeoiatmentei nos,Estadcs do Rio Grande do. SliheSanta.Catarina.
Eevidente que no caso especifico nao se trata:deGeografia; Ma.s.quand9
escrevo sobre 0 inicio daindustrial~ao no Brasil e ° papel exercido pelos
italianos, estou abordaado.tcmatioa,. gcK)8rafica e ·histOrica, ou quand(),escrevo
sobre0 problema .. da ..escolaiedaHngua·.entre0$. desceil1dentes .de italianos de
certaformaestoufazendo algoma coisaque interessa um pouco a Geografia, a
Histiuia,emesmo·a.AnttopolosiaCultural,

i

GEOSULfE_jif;.Wn,~odeM(}l'jQlpgia .Urb41Ja... ,
,··Prof, Petrone .. Emavaj~nte·~·referindo.a isSQ, morfologijl.. de

qualcidade?

iGEOSUL... Porf'" 0 Sr.di::,isto ~iGe01/l'a/iA, is(olITl6t(j1'i8, n40 e
ddimiliu' tlmruUs?

.; 'Prof'Petrono.» Na.verdadetra.t'.a;-se deuma pteOCuP'WAQ' parI1(1Q~
mente: decorretlte .do n40: queter.. ,~1imitar; denao q1JCreJ''submeteri~:l1s
-qUctas..

...:GEOSUL.~.o.eG~fJII eHistpl'i8, .<m.l?)·
Prof. 'Petrooe,..,Sou:. tadicabne'fite, .contrario';aaposi9i9de ,r6tul9S, ·.de

etiquetas;.n(),passado isso,:vetifieou..se muit0no: QaSQ•.da Geo~a, .in¢lusivc
no seid'de. ambientesLeientifioos:, :como. 0: da:Assoc~ao.. d<l$", "~&l:.
Brasileiros. 0 Prof. Armem conheceu esse tipo de problema de perto, por
ocasiao da~o ..da\.Aasemb16iaGeral.i¥i9QlJ8,,·~·,.Min8$'oenUs. No
passado foi mllitofteqOen1:e ,a, preocuPll9lo .gqm'oque~ e,()qpei nao e
Geografia. Aindahoje ·essapreoou~ao ~st¢.,se bem, que, ma.is.atcn•.
Quantas vezes tive ocasiao de ouvir: "Isto nao eGeografia". Em certos casos
essc,tiPodep~~eh~va..a.irritar;Pa,reQia'que quem emitia\o juizo de
valor na ver~l)iQ~$faVa,}1l:'eQ(:Il~O 0Qm osignifiClldO do~. fofaQifl>oU
eseritoiJJlaSsim,:OOIll'.a)'cIlUulte'!em .qlle ~veriacabef.·~v€;l'WtPe nao
estava:ro ~tepreQCllpado~iCl)mo con~(Jdodo que f9l'a: ..qito. ou.e~rito,
mas.sWl'com'a fo~. .
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GEOSUL - Florianopolis.
Prof. Petrone - A cidade de Florian6polis, especificamente varias de

suas quadras centrais, lembro bern. Foi urn trabalho criticado por quem?

GEOSUL - Foram 0 Manoel Correia e 0 Gilberto Ozorio.
Prof. Petrone - Gilberto Oz6rio que na ocasiiio fazia que tipo de

geomorfologia? Entre outras coisas, granulometria, que em geomorfologia
seria urn estudo bern mais minucioso de que 0 realizado em Geografia Urbana
para as partes centrais de Florian6polis.

GEOSUL - A Geonwrfologia Urbana ni10 denwra, e isso eles ni10
sabiam.

Prof. Petrone - Naquela oportunidade afirmaram que a pesquisa
realizada pelo Professor Armem nao era Geografia. Realmente fiquei revoltado
com 0 fato. Foi alguma coisa semelhante com 0 que se verificara com 0 meu
pequeno trabalho relativo Ii evolucao da cidade de Sao Paulo, poderia tomar
se Geografia se 0 que escrevera fosse antecedido por observacoes sobre 0 sitio
urbano.

GEOSUL - Seria URI enquadramento tills pessoas, uma questl.o de
enquadrar tudo?

Prof. Petrone - Da mesma forma forma como eu me recuso a enquadrar
me, recuso-me a enquadrar quem quer que seja.

GEOSUL - 0 que eles pensam entl.o que e Geograjia? Porque de
repente a questdo da analise dos cantos italianos pode ser uma analise
regional, espacial

Prof. Petrone - Mas etambem Antropologia Cultural.

GEOSUL - A gente gostaria de saber conw conseguir uma
bibliografUltua, para citar tIS principais obres, pra localizar tIS pessoas:..

Prof. Petrone - Posso mandar uma rel~iio. Quero agradecer a todos
voces, ao fato de terem pensado nesta reuniao, principalmente ao fato de
estarem dando importancia a alguma coisa que na verdade nlio tern mais
importancia, De qualquer forma, foi muito born.
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