
A FORMACAo DA GEOGRAFIA CIENTIFICA NO
BRASIL

'0 ensino da Geografia em nlvel uni
versitarlo no Brasil 50 foi iniciado
na decada de Trinta, quando foram cria
das as Faculdades de Filosofia Cien
cias e Letras, com cursos de Licencia
tura em Geografia e Historia, e as Fa
culdades de Administra~ao e Finan~as~
onde era mini strada uma disciplina de
Geografia Economica. Nesse perlodo 0

Governo, desejando desenvolver um pro
jeto de moderniza~ao e de ocupa~ao do
espa~o brasileiro, criou tambem um Ins
tituto de Geografia e Estatlstica, pa
ra trabalhos de pesquisa, de planeja
mento e de racionaliza~ao administratI
va do pals. Estes fatos se deram em
uma mesma decada, apos a Revolu~ao de
Trinta, quando, em decorrencia da cri
se economica mundial, a velha rep~bli
ca oligarquica, dominada pelos fazen
deiros de cafe de Sao Paulo e pelos
criadores de gada de Minas Gerais, per
deu parcialmente 0 controle do poder~
para grupos ascendentes da classe me
dia, aliados a militares e a empres~
rios.

Vitoriosa a Revolu~ao de 30, tive
mos um longo perlodo ditatorial, de
1930/34 e 1937/45, interrompido por um
pequeno perlodo em que as institui~oes
funcionaram sob uma Constitui~ao, em
grande parte inspirada na Constitui~ao
Alema de Weimar. A mudan~a dos grupos
que controlavam 0 poder desencandeou
um processo de moderniza~ao, inicial
mente indeciso entre posi~oes sociall
zantes e posi~oes de tendencias facis
tas, tendo estas ~ltimas ascendido
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apos 1935, quando a chamada Alian~a Na
cional Libertadora, uma frente ~nica
de centro-esquerda, perseguida e dis
solvida pelo Governo, provocou uma in
surrei~ao, logo dominada, nas cidades
de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Dal
a grande persegui~ao aos comunistas,
aos socialistas e aos liberais e a as
censao da ideologia corporativista que
passou a dominar apos 0 Golpe de Esta
do de 10 de novembro de 1937, que ins
tituiu 0 Estado Novo, baseado em uma
constitui~ao outorgada, inspirada no
modelo polones.

Na area do ens ino e da produ~ao de
conhecimento geografico, 0 processo mo
dernizador foi iniciado com a funda~io
da Universidade de Sao Paulo (1934) e
da Universidade do Distrito Federal
(1935), quando foram criadas as facul
dades que deveriam formar pesquisado
res e professores de ensino medio, nos
varios ramos do conhecimento. Para a
Geografia esta seria a grande oportuni
dade, sabendo-se que 0 Brasil, pals de
dimensoes continentais (8.456. 508m2), e
pouco conhecido, tinha um grande campo
a ser explorado. A literatura geogra
fica brasileira ja fora iniciada, mas
era muito pobre, constitulda de en
saios que abordavam temas nao geogra~I
cos, embora dessem grande importancla
a certos aspectos de interesse para a
Geografia, e de livros especificamente
geograficos. Assim, tiveram grande di
fusao no Brasil, nos fins do seculo
XIX, 05 livros de Elisee Reclus, Esta
dos Unidos do Brasill, traduzido para
o portugues por Ramiz Galvao e 0 de
Pierre Denis, Le Bresil au Xxe siicle~
divulgado em lingua francesa que era,
entao, largamente difundida nos meios
culturais brasileiros~

Dentre 05 ensaios de grande inte
resse geografico, embora nao especifi~
camente de Geografia, tivemos 05 do Ba
rao do Rio Branco, jurista e diplomata
brasileiro, onde ele defendia 05 direi
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\\~~S'do Brasil em questoes de fronteira

com a ArgentiI;a! ! Fran~a (Guiana.Fra!!.
cesa) e a Bol1v1a e 0 livro do tam
bem-diplomata e historiador Joaquim Na
buco ,em que defendia os direitos do
Brasil em questio fronteirica com a en
tio Guiana Inglesa4; 0 eniaio de E~
clides da Cunha sobre a guerra dos Ca
nudosS, 0 livro de Raimundo Lopes so
bre 0 Maranhio, muito influenciado pe
las ideias de Frederico Ratzel~ e 0 IT
vro de AgamenomMagalhies, escrito em
1921,corno tese de concurso de Catedra
para 0 Ginasio Pernambucano, em que 0
Autor demonstrava urngrande conhecimen
to da geografia francesa, sobretudo dos
trabalhos de Emanuel de Martonne, de
Vidal de la Blache e de Jean Brunhes?

o primeiro ~eografo brasileiro,mo
derno, seria porem Delgado de Carval~o;
nascido em Paris, filho ~e exilado, pas
sou toda a juventude na Fr~nca e ao
vir instalar-se no Brasil escreveu uma
serie de livros sobre 0 pals, abordan-
do temas tanto de geografja flsica co
mo de geografia 'gegiona18 e de metodo-=
logia geografica ) podendo ser conside
rado como 0 iniciador do pensamento gea
grafico cientlfico no pals. Ele tam
bem daria uma contribuicio aosestudos
geopollticos que se preocupavam com 0
papel a ser desempenhado pelo Brasil
na America do SuI, sobretudo nas areas
da Amazonia e do rio daPrata. Esses
estudos seriam desenvolvidos por Eve
rardo BackheusenlO e por militares c.Q.-
mo Mario Travessosl1, Lysias Rodrigues12
e mais recentemente pelos genera is Gol
bery ~o Couto e Silva13 e Meira Ma
tos14

A Geografia em nlvel superior e
ensinada de forma sist~matica~ foi mi
nistrada, inicialmente, por professo
res franceses, contratados Eelas duas
universidades surgidas na decada de
30 - Pierre Mombeig, Pierre Deffontai
nes e Francis Ruellan. Esses tres pro
fessores, alem de formarem geo~rafos
na linha da chamada Escola Geografica
Francesa, muitoinfluenciada porVidal
deht-BJ,a,cheescreveram livros muito' im
portant~? e numerosos artigos sobre p
Brasill. Alem disto, foi Pierre Def
fontaines 0 fundador, em 1934, da Asso
ciacio dos Geografos Brasileiros~' e
Pierre Monbeig~ 0 consolidador da mes
ma.Enquantoos dois prTmeiros tinham
maior preocupacio com as areas ligadas
as ciencias do homem, sobretudo com
problemas de regionalizacio, problemas
agrarios e com Qe.studodas cidades,
Ruellan; grande geomorfologo, preocu
pou-se sobretudo com a forma~io de geo
morfologos e-com a analise do relevo
brasileiro. Outros mestres franceses
ministraram cursos rapidos, como Pier
re Gourou, Emmanuel 'de Martonne e Mau-=
rice Ie Lannou. De ~rande influencia
fo~am os estudos agrarios de mestre
alemio Leo Waibel, que trabalhou .duran
te c1nCO ancs nO Conselho Nacional de

geografia do IBGE,'influenciando 0$
geografos jovens que com ele trabalha-
V<ll!l,eescrevendo artigos que depois fo
ram reunidos em livro gelo seu discf=
pulo Orlando Valverdal .

Dois autores da decada de Quaren-
ta merecem uma referencia especial pe
105 rumos que deram a evolucio do co-=
nhecimento geografico no Brasil: Caio
Prado Junior, misto de filosofo, histo
riador, economista. e geografo, profun-=
do conhecedor da filosofia marxist~pu
blicaria 0 seu principal livro Forma
cao do Brasil Contemporaneo. A Colo
nia, onde faz urn levantamento da realT
dade economica e das caracterlsticas dO
espaco produzido no territorio brasi
leiro, nos fins do seculo XVIII; infe
lizmente essa analise nio foi continua
da, pois nio tivemos urnestudo seme
Ihante, como ele projetara, do Imperio
e da Republical? 0 outro autor, Jo
sue de Castro, medico, nutricionista~
sociologo e geografo, preocupava-se so
bretudo com 0 problema alimentar no
Brasil. Escreveu dois livros basicos
para 0 conhecimento dilrealidade brasi
leira e mundial dos meados do seculo
XX, a Geografia da Fome e.a Geopollti-
ca da Fome18. Estes dois cientistas
podem ser considerados, junto com Del
gada de Carvalho, os fundadores da Geo
grafia Cientlfica no Brasil.

A CONSOLIDACAO DA GEOGRAFIA CIENTfFICA
NO BRASIL .

As universidades criadas nos anos
Trinta, juntamente com 0 Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlstica -
(IBGE), tiveram uma grande importancia
para 0 desenvolvimento e a consolida
cio de Geografia Cientlfica no Brasil~
o papel mais importante coube, inega
velmente, a Universidade de Sio Paulo~
uma vez que, situada no centro urbano
mais rico e mais dinamico do palS, con
trato.unumerosos professores europeus
que s~ conscientizaram de que estavam
fundando uma Universidade e preparando
uma elite cultural. Alem disso, ela
pode promover a vinda de professores
visitantes 'estrangeiros, tanto na are-a
de Geografia como das outras ciencias
sociais, desenvolvendo um 'programa de
Douto:ramento que levava os melhores alu
nos, sobretudo aqueles,que aspiravam
aomagisterio superior, a escreverem
teses ~e doutorado, d~ livre-doceRCia
e de catedra.. Muitos professores ,im
possibilitadosde voltar, emvistada
Segunda Guerra, que assolava ilEurop,a,
aqui ficarammuito mais tempo do que
imaginavam. Numerosas teses defendi-
das nesse perlodo'sio modelos de traba
lho geograficoda chamada escola clas-=
sica, onde 0 doutorando procurava de
senvolver e.studos regionais. Influen-=
ciados'~or Vidal de la Blache, procura
yam desenvolver uma Geografia limitada



em seu 0Bjeto e isenta de posi~oes po
liticas1• g claro que muitos traba
lhos fugiram a rigida geograficidade e
abordaram alguns problemas sociais. Ou
tras trabalhos tiveram urninteresse pu
ramente fisico, onde se notava a influ
encia de De Martonne, e outras com fun
damenta~ao biologica, seguindo as II
nhas tra~adas por Max.Sorre20.

No Rio de Janeiro 0 curso de ge~
grafia nao teve a estabilidade nem as
facilidades e 0 apoio que teve a Uni
versidade de Sao Paulo. A Universida~
de do Distrito Federal, fundada por
Anisio Teixeira, foi logo, por raz6es
politicas, transformada em Universida
de do Brasil (hoje denominada UniversI
dade Federal do Rio de Janeiro), so
frendo grandes modifica~oes nas suas
estruturas curriculares. Contou porem
com a colabora~ao de mestres estrangei
ros de alto nivel, como Francis Rue!
Ian e Pierre Deffontaines e desenvol
veu programas em colabora~ao com 0
IBGE, que abriu urnmercado de trabalho
aosrecem~formados, possibilitando es
tagios a estudantes de Geografia. Ao
lade dos professores estrangeiros con
tou com a colabora~ao do Prof. Josue
de Castr.o, a 'frente da Catedra de Geo
grafia Humana.

Alem dessas duas universidades, as
Faculdades de Filosofia Ciencias e Le
tras, com seus cursos de Geografia e
Historia, foram se difundindo pelo
pais, ~om a funda~ao de institui~6es
de enS1no que passaram a preparar so
bretudo professores para 0 ensino me
dio. Em alguns estados como Parana-
Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, f~
ram realizados, na decada de 60, traba
Ihos de pesquisa geografica, ligados
aos cursos de Geografia e Historia.

o IBGE, orga~ criado para dar su
porte geograficoe estatisticoao PoderNa~iQ
nal, teve, inicialmente, preocupa~oes
de ordem geografica,realizando 0 Rece~
seamento de 1940 - 0 quinto feito no
pais - em bases mais confiaveis que os
anteriores, e dirigido pelo italiano
Giorgio Mortara. Tambem estabeleceu
postos de coleta de dados estatisticos
(agencias) em todos os municipios bra-
sileiros e instalou as estruturas para
o levantamento do mapa do Brasil ao mi
lionesimo e realizou estudos regionais
e excursoes sucessivas de seus geogra-
fos a areas que despertavam maior int~
re,ssepara 0 Governo. Uma de su~s pre~
cupa~6es iniciais foi a redivisao ter-
ritorial do pais, assunto analisado p~
10 seu Diretor, em que se procurava f~
zer uma divisao territorial com maior
equilibrio entre os estados, tendo em
vista a desigualdade territorial e ec~
nomica dos mesmos, herdada, em ~rande
parte, das estruturas coloniais2I. 0
territorio nacional foi dividido em
cinco grandes regioes geograficas, in~
tituindo as mesmas tl~raefeito de uti-
liza~io estatlsticaZ. Estudos foram
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feitos em areas de grande concentra~ao
d~ colo~os ~e origem nao lU'it"ana" al~
maes e 1ta11anos do SuI do Brasil~3, e
em areas queseriam abertas ao povoa
m~n~o e onde seriam~implantadas outras
co16nias, em face da politica de expan
sac para 0 Oeste, sobretudo em Goias e
Mato Grosso24. Foram feitos tambem es
tudos visando determinar 0 local onde
deveria ser construida a futura capi
tal do pais, Brasilia, o que veio a se
dar durante 0 Governo Juscelino Kubits
check(1955/60). Foi assim, oIBGE,sei
nenhum carater pejorativo, a institui
~ao encarregada de fazer a Geografia
do Poder, que Eermitisse uma expansao
do espa~o economico e social no espa~o
geografico brasileiro. Alem de publi
car inumeros livros, a IBGE editou, du
rante muitos anos, urnBoletim GeografT
co, onde divulgava trabalhos de auto
res nacionais e estrangeiros, e a Re
vista Brasileira de Geografia.,com mais
de quarenta anos de circula~ao, e que
se destacou, ate 1967, por publicar es
tudos regionais e locais e trabalhos
geo-politicos e/ou informa~oes sabre a
realidade nacional, bem enquadradosnos
metodos da escola classica.

Ao lado dessas duas institui~6es,
a Associa~ao dos Geografos Brasileiros
(AGB), desenvolveu urngrande trabalho;
fundada em 1934, em Sao Paulo, por Pi
erre Deffontaines, foi depois dirigida~
durante muitos anos, por Pierre Mom
beig. Inicialmente paulista, a Asso
cia~ao ganhou prestigio e influencia
nacionais na sua assembleia realizada
em Lorena, Estado de Sao Paulo (1945),
e, durante 25 anos, ate 1970, realizou
assembleias que ~ongregavam, em media,
cerngeografds, em cidades diferentes e
em estados tambem diferentes. Nessas
assembleias~ a~em.de apresentarem te
ses e comunica~6'es,os geografos realiza
~am excursoes de campo e escreviam re
latorios das areas percorridas, discu
tindo-os no final,da assembleia. IT
crescimento da comunidade de geografos
porem, levou a dire~ao da AGB a refor-
mular os seus estatutos em 1970, pas
sando a fazer grandes congressos ou en
contros nacionais, de dois em dois
anos, eliminando as excursoes de pes
quisa e substituindo-as por excurs6es
de modelo tradicional, feitas pelos
participantes,sob a orienta~ao de urn
guia. Essa estrutura foi mais uma vez
reformulada em 1979, quando 0 controle
da Associa~ao passou a,ser feito pela
maioria dos associados, podendo os es
tudantes de Geografia e.as pessoas in
teressadas, mesmo nao geografos, exer
cer qualquer cargo na diretoria da As
socia~ao. Os encontros continuaram a
ser de dois em dois anose 0 numero de
participantes foi consideravelmente el~
vado.

Na decada de 504 mais precisamen-
te em 1955 ~ Brasil acolheu 0 XVIIICongresso fnternacional de Geografia,
promovido pela Uniao Geografica Int'eE.
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nacional, que trouxe para 0 Rio de Ja rando fugir aquela geografia urbana es
neiro centenas de geografos de paises tatica, estabelecendo mapas funcionais
diversos. Esse Congresso promoveu gran e caracteriza~oes de fun~oes urbanas,
des excursoes em que brasileiros e es para desenvolver estudos que encaravam
trangeiros percorreram grandes areas a cidade como uma estrutura dinamica e
do territorio nacional, munidos de Ii analisava as rela~oes entre a cidade e
vros-guias, escritos por nacionais, a regiao ... Nesta linha temos os tra-
abrindo uma possibilidade de coopera balhos de MilZ9n Santos, do periodo an
~ao entre institui~oes estrangeiras e terior a 1964 . -
brasileiras e urn maior entrosamento en
tre os nossos geografos e os do exte
rior, Numerosos professores permanece
ram por algum tempo no Brasil, promoven
do cursos de curta e media dura~ao e
realizando conferencias em varios esta
dos brasileiros. Dos cursos aqui rea~
lizados merece referencia especial 0
Curso de Altos Estudos, promovido pela
Universidade do Brasil, sob a coordena
~ao do Prof. Hilgard O'Reily Sternberg,
em que lecionaram professores como Karl
Troll (Biogeografia), Erwin Rainz (Car
tografia), Orlando Ribeiro (Geografii
Historica), Andre Cailleux (Sedimento-
logia), Pierre Birot (Geomorfologia),
Pierre Mombeig (Geografia AgrariaTropi
call e Pierre Deffontaines (Geografii
da Pecuaria). Na mes~a ocasiao Jean
Tricart ministrou urn curso de Geomorfo
logia Climatica na Universidade esta~
dual, atual UERJ. 0 Laboratorio de
Geomorfologia e Estudos Regionais, fun
dado na Universidade Federal da Bahii
pelo Prof. Nilton Santos, iniciou tam-
bem urn intercambio com a Universidade
de Strasbourg, dando maior anima~ao e
desenvolvimento a Geografia baiana. A
Universidade Federal de Pernambuco,por
sua vez, contou, durante todo 0 ano de
1960, com colabora~ao, como professor
visitante, de Michel Rochefort, hoje
urn dos grandes conhecedores da geogra-
fia brasileira.

o Congresso Internacional de Geo-
grafia teria desse modo, uma influen-
cia muito grande sobre a geografia bra
sileira, desenvolvendo sobretudo preo~
cupa~oes sociais, entre os nossos - geo
grafos, gra~as a influencia exercidi
por Pierre George, contribuindo para
que os estudos geograficos urbanos e
industriais tivessem urn maior desenvol
vimento frente aos estudos agrarios, en
tao considerados mais importantes. Co
me~ava-se a quebrar os compromissos com
a "geograficidade" de Vidal de la B1a
che; geograficidade defendida ate re~
centemente por geografos mais ligados
a tradi~ao cultural e politica e menos
abertos a renova~ao. A preocupa~ao com
o social levaria alguns geografos ao
engajamento politico e a analise de
problemas cruciais do pais, como 0 da
reforma agraria, 0 da degrada~ao do
meio ambiente, 0 da polui~ao das aguas
e do ar e a analise do processo de ur-
baniza~ao, com suas conseqUencias so
ciais agudas. Neste periodo destacam=
se, pelas preocupa~oes sociais e pelo
desejo de oferecer contribui~oes a mu-
dan~as, entre outros, os traba1hos de
Orlando Va1verde25 e de Manuel Correia
de Andrade26. Enquanto isto, os estu-
dos urbanos eram revolucionados, proc~

A preocupa~ab com 0 social e 0 eco
nomlCO se acentuaria nos fins da deca~
da de S0, quando, ao periodo euforico
do apos guerra, seguiu-se uma crise eco
nomica que levou 0 povo a pensar ni
viabilidade do Brasil como Na~ao, como
Estado. Dai a preocupa~ao com 0 plane
jamento economico regional, com a cria
~ao de agencias de desenvolvimento e
com a tomada de posi~oes ideologicas,
diante da realidade nacional. Se a so
ciedade brasi1eira vivia uma crise e se
sentia desestabilizada, procurou natu-
ra1mente, novos caminhos para a solu
~ao dos seus problemas; a comunidade de
geografos, nela inserida, teria de par
ticipar desses caminhos, dessa procura~
Grandes foram os debates travados nes-
sa epoca, sobre a conveniencia ou nao da
transferencia da capital do pals para 0 PIa
na1to Central, e a forma como Brasilii
fora construida, debates sobre a estru
tura agraria, altamente concentradorada pro~
priedade da terra e da dificu1dade de
acesso ao uso e 'a propriedade da mesma,
pe1as massas rurais de trabalhadores;
sobre a necessidade de desenvolver indus-
trias de bens de capital e de produ~ao
de energia; sobre a reforma administra
tiva e tributaria que desse maior auto
!lomia e maiores recursos aos estados;
sobre a reforma universitaria, ate en-
tao Drofundamente elitista; sobre a mo
derniza~ao dos meios de transporte e
comunica~ao; sobre a controle dos ca-
pitais estrangeiros e a facilidade de
remessa de lucros; sobre a ocupa~ao dos
espa~os vazios, etc. Os geografos, co
mo os brasileiros em geral, se posicio
naram em urn leque de op~oes, havendo
aqueles tradicionalistas que procura
yam frear qualquer transforma~ao de es
trutura, aqueles que desejavam modernI
zar e ativar a economia, sem modifici
~oes estruturais, internacionalizando-
a explora~ao dos nossos recursos, e, fi
nalmente, aque1es que pregavam uma se~.
rie de reformas estruturais, defenden-
do uma moderniza~ao com mudan~as so
ciais sensiveis. Na area da Geografii
varios traba1hos foram pub1icados a
respeito desta tematica, apresentando
sugestoes e op~oes.

AS TEND~NCIAS RECENTES DA GEOGRAFIA
BRAS ILEIRA

A op~io capita1ista, conso1idada
pe10 Governo Brasi1eiro a partir
de 1964, afastou a discussao que
havia sobre' a necessidade da refor
mu1a~ao da sociedade em suas ba~
ses, e conduziu O' pais a urn modele



de crescimento capitalista dependente.
A nossa economia ja se encontrava in
ternacionalizada mas abriu-se ainda
mais ao capital internacional, que pas
sou.a controlar as principais ativida
des economicas do pais, sobretudo a
grande industria e 0 comercio interna-
cional, provocando, nos primeiros anos,
um ~fluxo de capi!ais estrangeiros que
darlam uma sensa~ao ·de euforia e cres
cimento economicos. Ao mesmo tempo~
grandes investimentos foram feitos no
setor da constru~ao de obras de infra-
e~trutura e da moderniza~ao agricola~
vlsando transformar cada unidade agrl
cola em uma empresa. Desaparecia, as
sim, parcialmente, a agricultura de suo
sistencia, e a rede bancaria se expan
diria por todo 0 territorio nacional~
levando 0 capitalismo ao campo. Para
atender a essas modifica~6es foi reali
zada uma drastica reforma da Universi~
dade, filiando-a ao modelo norte-ameri
cano, embora nao the fossem dados re
cursos necessarios a execu~ao desse mo
delo. A censura a imprensa e a divuI
ga~ao de livros radicais iria ter uma
grande influencia sobre a forma~ao ci
entifica e tecnica da juventude. Este
m?vimento, como era de esperar, atin
glU 0 campo da produ~ao de conhecimen
tos geograficos.

Os paradigmas da escola geografi
ca classica ou tradicional ja haviam
se exaurido, com 0 levantamento de in
forma~6es mais detalhadas sobre 0 ter
ritorio brasileiro, e os geografos sen
tiram a necessidade de abandonar 0 em
pirismo, entao dominante na maioria
dos autores, e de procurar naradigmas
c~e~tificos que dessem ao ge~grafo con
dl~oes de competitividade com os de~
mais cientistas sociais, nos trabalhos
de planejamento que estavam sendo de
senvolvidos. Nesse momenta as agencias
de desenvolvimento passaram a estimu
lar pesquisas universitarias com a
fim de melhor intervir no t~rritorio
mo~ernizando a economia, abrindo ao~
geografos a possibilidade de exercer a
profissao fora dos quadros de ensino.
Anteriormente, so 0 IBGE e alguns or
gaos estaduais de menor expressao au
mitiam geografos nos seus quadros: co
mo pesquisadores e planejadores. Ne
cessitaram, por isto, os geografos, de
entender ~ lingua~em dos economista?,
de forma~ao matematica, e aceitavam os
postulados da filosofia neopositivista.
Assim, justificavam 0 crescimento eco
nomico, .embora com bases em um grande
desgate ecologico, despreocupados dos
problemas sociais. Isto porque, 0 mo
delo brasileiro, sem nenhum compromis
so com a realidade nacional, procurava
desenvolver um crescimento concentra
dor de·renda, em propor~6es assustado
ras, tanto a nivel individual como ter
ritorial, que levava a for~a de traba
lho,.nao especializada, ao desemprego~
enquanto a especializada sofria seria
conten~ao nos seus salarios.

. ~ara desenvolver este modelo e 0
legltlma:, os cientistas e a Uhiversi_
dade serlam co~v?cados a desenvolver 0
seu papel! .facllltando e estimulando 0
de~envolvlmento de teorias altament
allenadas. Este caminho seria conduz~
do_no.senti~o de criticar a geografia
c~asslca, nao pela sua falta de para-
d~gmas, mas.pe~a sua objetividade empI
rlca, Substltulndo a observa~ao direta
pelas grand7s diyaga~6es abstratas,pro
curando apllcar a Geografia 'a Econo
mia e a Sociologia, m6delos~formulados
para atender as necessidades da Ffsica
esquecend~ as peculiaridades das cien'
cias sociais. Repetia-se assim em
nome da neutralidade cientifica' uma
ideo!ogia que ja fora,usada na ~uropa,
no seculo XIX, no perlodo de ascensao
do capitalismo e da expansao colonial.
Procurava-se levar 0 geografo a usar
uma linguagem propria, pouco acessivel
aos nao inici~dos, e a us~r a logica
formal e os metodos matematicos e esta
tfsticos, dando grande importancia a
t70ria, usando metQdos hipotetico-dedu
tlVOS, ~as na pratlca, esmeravam-si
mais~a.~labora~ao mefodologica do que
na teorlca. Numerosos estudos nessa
linha de pensamento, foram feitos re
cebendo influencia direta de autores
anglo-sax6es como _Brian Berry, W. BUll
ge e Harvey, esquecendo que nao dispu
nhamos no pais do mesmo nfvel de infor
ma~6es estatisticas que nos Estados
Unidos e na Europa.

Os partidarios da escola chamada
de quantitativista ou teoretica inves
ti~m sobre os trabalhos geograficos
classicos, com a furia de missionarios
a cata de bruxas, classificando-os como
mo nao cientificos e dizendo-se porta
dores de ~ma nova ciencia que nao tI
nha rela~ao com a chamada escola clas
sica.

Sendo 0 IBGE um orgao governamen
tal ligado a Secretaria de Planejamen
to da Presidencia da Republica, foi 0
mesmo transformado, passando a traba
lhar dentro dos canones da nova doutrI
na cientffica. Numerosos sociologos e
economistas foram inclufdos no seu cor
po tecnico, antes constituido quase ex
clusivamen~e por geografos, estatisti~
C?S e sartografos. Observou-se, a par
tlr dal, uma completa transforma~ao na
linha de trabalho e de pensamento do
IBGE, expressa na Revista Brasileira
de Geografia, so arrefecida nos anos
oitenta, quando, passado 0 periodo de
euforia do chamado "milagre brasilei
ro", voltaram os geografos e a maioria
dos tecnicos a realidade do empobreci-
mento geral e, finalmente, a recessao.
Nos meios universitarios a corrente
quantitativista faz longo proselitismo
nas universidades Federal do Rio de
Janeiro a de Rio Claro - Universidade
Estadual P~~fista Julio Mesquita - on
de chegou a ser fundada uma-Associacao
de Geografia Teoretica (AGETEO) que pu
blicou um Boletim de Geografia Teorett



A funda~aode cursos de pos-gra
dua~ao em Geografia, nas universidades
do Rio de Janeiro (1972), de Pernambu-
co (1975), no campus de Rio Claro da
UNESP (1977) e na Universidade Federal
d~ Sergipe (~983) e a reorganiza~ao do
slstema de pos-gradua~ao, iniciado em
1961, na Universidade de Sao Paulo, nos
moldes padronizados pelo Governo Fede
ral, provocaram urn forte crescimento
da produ~ao geografica e do debate de
ideias a respeito dos caminhos metoda
lagieos e e?istemolagieos seguidos pe
la Geografia. Os debates transborda
ram para as associa~oes de geografos e
se vem multiplicando os encontros se
minarios e simposios promovidos p~las
universidades, pela AGB'e por outras
institui~oes. 0 domlnio do neoDositi-
vismo, que tr?ux~ra urn ~o:te engajame~
to da Geografla a matematlca e a esta
tIstica e que comprometera a mesma com
o mod~lo economico brasileiro, teve 0
seu perlodo de maior esplendor na fase
de e~foria do crescimento capitalista,
quando 0 paIs se beneficiou dos eleva
dos pre~os alcan~ados pelos seus produ
tos no mereado internacional sobretu~
do 0 cafe, a soja, 0 cacau e'o a~ucar;
epoca em que 0 paIs realizou grandes
obras de infra-estrutura, sobretudo nos
setores rodoviario e de construcao de
represas para producao de energia ele
trica.

A crise economica e D abrandamen-
to da censura a livros e revistas cien
tlficas porem, iriam provocar uma rea
cao ao quantitativismo, estimulada ain
da pelo agravamento da situacao econo~
mica dos assalariados, pela quebra e
recuo da importancia de pequenas empre
sas e pelos desastres ecologicos que
se sucederam em varios pontos do palS.
Os classieos da Geografia voltaram a
ser motivo d~ analise e de reflexao;
no meio academico, a convivencia com
especialistas de outras areas, condu
ziu a urn aprofundamento da analise crT
tica, tanto do saber geografico como
da sociedade.

Como aconteceu no mundo anglo-sa
xao, numerosos geografos quantitativis
tas reformularam suas posic6es, passan
do a demonstrar interesse pela analise
do impacto social e ecologico de desen
volvimento capitalista; deixaram de se
limitar a reunir dados estatIsticos que
atraves da elaboracao de analise fat;
rial, da cadeia de Markov e de outros
modelos, tentavam medir a area de in
fluencia de cidades e a delimitacao de
regi6es, desenvolvendo uma analise crI
tica das areas estudadas. Reconhecen
do que erraram ao hipertrofiar 0 usa
d~ modelos matematicos, continuam po
rem influenciados pela filosofia posT
tivista, a raciocinar em termos espe
cializados e setoriais. Seus estudos
nem sempre ternsensibilidade de anali
saI:as impl;icacoes sociais dos impa£

tos das obras construldas pelo homem.
Alguns deles, influenciados por duas
r~vistas ~adicais, de grande penetra
cao no pals, a norte-americana Antipo~
de e a francesa Herodote, passaram a
optar por uma postura marxista, absor-
venda mais a doutrina do que a metodo-
logia marxista. Da~ a manutencao de
uma postura hipotetico-dedutiva, nem
sempre feliz na analise da problemati
ca nacional. -

A reacao contra 0 quantitativismo
e 0 seu balanco crltico seriam inicia
dos ?or gru?os que sem?re 0 contesta~
ram, .mas_tomaria maior impulso apos a
publlcacao do n9 54 do Boletim Paulis-
ta de Geografia, onde varios autores
publicaram artigos criticando as formu
lacoes neo-positivistas e propondo no
vos caminhos para 0 pensamento geogra
fico, caminhos que melhor atendessem
no desafio da realidade brasileira28.
A partir de entao a crise economica foi
se aprofundando, 0 autoritarismo poll
tico se amenizando eo quantitativismo-;-
abandonado total ou parcialmente pelos
seus promotores, foi perdendo espaco.
Em 1978, no encontro realizado" pela
AGB em Fortaleza, os quantitativistas,
l~telramente superados, praticamente
nao ofereceram resistencia aos ataques
e 0 quantitativsmo tornou-se apenas
uma referencia historica no processo
de producao do conhecimento geografico
no Brasil.

o pensamento crltic0 pas sou a
crescer eater maior influencia; em
1975 foi cria~o no Recife, Pernambuco,
u~ curso de pos-graduacao em Geogra
fla, com alunos dos mais diversos esta
dos do Brasil, que passaram a desenvoI
ver, ao lado das atividades didaticas-
uma serie de atividades extra-curricu~
lares. De 1976 a 1979 este curso teve
uma grande influencia na abertura de
novos espacos para a difusao e a crlti
ca da elaboracao do pensamento geogra
fico no Brasil. -

A Associacao dos Geografos Brasi
leiros que sempre foi urn forum de deba
tes dos problemas geograficos e onde
se defrontavam as varios correntes de
pensamento, continuou a ser 0 ponto de
confluencia das varias tendencias e
correntes de pensamento, realizando
seus encontros, de dois em dois anos,
com a participa~ao de centenas de. ge~
grafos que reallzam debates em palnei~,
mesas redondas e apresentacao de teses
e comunicac6es.

Uma comissao de consultores, con
vocados pela Secretaria de Ensino Supe
rior do Ministerio da Educacao e Cultu
ra, vem realizando urntrabalho de Ie
vantamento das condic6es do ensino e
da pesquisa em Geografia no Brasil, ten
do realizado, em marco de 1983, urn Sim
posio sobre Teoria e Ensino da Geogra
fia na Universidade Federal de Minas
Gerais, em que foram discutidos temas



os mais diversos, ligados a Natureza
da Geografia e tambem as rela~oes en
tre a Natureza e a Sociedade, 0 Perio~
do Tecnico-Cientifico e a Organiza~ao
do Espa~o, 0 Estado, a Sociedade e a
Produ~ao do Espa~o, a Questao da Esca-
la em Geografia e a Articula~ao dos Ni
veis de Ensino e as rela~oes entre Ba
charelado e Licenciatura. As contrr
bui~oes a este seminario, pelo niveI
que apresentaram, e pelo compromisso
com a realidade brasileira, com uma for
mUla~ao desalienada, trarao boas pers
pectivas a reformula~ao do ensino da
Geografia no Brasil, no momenta em que
o pais atravessa a maior crise que ja
enfrentou e da qual so podera sair se
viabilizar uma profunda reforma estru
tural que trans forme a estrutura de
classes, elaborada no periodo colonial
e ainda hoje, em grande parte, vigen-
te.

Merece ainda especial aten~ao, pe
la importancia que teve, a Conferencia
Regional Latino Americana, realizada
em agosto de 1982, com simposios e me
sas redondas, em varias cidades do
pais e com 0 comparecimento maci~o d~
geografos brasileiros e estrangeiros2 ,
como urn marco da maior importancia na
evolu~ao da Geografia Brasileira.

As preocupa~oes teoricas com uma
epistemologia da Geografia, com a his
taria do pensamento geografico vem sen
do objeto de preocupa~ao e de estudo
de numerosos geografos. Assim, Carlos
Augusto Figueiredo Monteiro elaborou
urn livro sobre a G~ografia brasileira
e a procura de novas paradigmas para a
mesma36, Pascuale Petrone escreveu u~
substancioso ensaio sobre a evolu~ao
da Geografia Humana31, Milton . Santos
em varios dos seus livros32 e em uma
antologia, procurou tra~ar propostas
de rumos para a evolu~ao do conhecimen
to geografico e para 0 desenvolvimento
da geografia brasileira ~ Rui Moreini33
e Antonio Christofoletti54 organiza
ram antologias que dao uma visao dos
varios caminhos trilhados pelo pensa
mento geografico. Dentro em pouco se
rao publicadas antologias com analise
critica e textos de Elisee Reclus e de
Pierre George, organizados por Manuel
Correia de Andrade.

Deixando de lado as velhas tenden
cias dos geografos tradicionalistas,que
continuam a fazer uma Geografia volta-
da para a descri~ao de paisagens, e
dos quantitativistas, pouco numerosos,
que continuam a usar modelos matemati
cos, sem compromissos com 0 real, a
geografia brasileira atravessa urn pe
riodo rico de inova~oes e de procura
de caminhos de interesse cultural que
tambem trazem contribui~oes a solu~ao
dos graves problemas economicas, so-
ciais e ecologicos, comprometendo-se
desse modo com uma verdadeira geogra
fia social. Dentre as principais ten
dencias podemos salientar aquelas que

20
tern tido maior participa~ao nos deba
tes cientificos, as referentes a refor
mula~oes da sociedade e do Estado.

Na area da Geografia Fisica obser
va-se uma maior integra~ao dos geogra
fos com as implica~oes antropicas na
f0rma~ao do relevo e no papel desempe
nhado pelas condi~oes climaticas; geo
morfologos, que a partir da decada de
Cinquenta abandonaram os postulados de
M.M. Davis e adotaram as ideias mor
fo-Climatologicas de Tricart, passarai
a integrar mais os elementos condi~oes
natura is e a~ao do homem, caminhando
em dire~ao a uma Geo-climatologia. As
sim, Aziz Ab'Saber vem reformulando a
analise do meio natural na'linha mais
moderna, tanto em trabalhos academi-
cos como em campanhas em favor de tom
bamento de areas ainda pouco devasta
das, como a Serra do Mar, e contra a
implanta~ao de grandes obras publicas
em locais nao favoraveis ecologicamen
te; Carlos Augusto de Figueiredo Mo~
teiro vem, com discipulos e orientandos,
desenvolvendo estudos de climatologia,
correlacionando a distribui~ao das chu
vas com a expansio agricola e desenvoI
vendo 0 Estudo da polui~ao sobre mr
cro-areas climaticas, sobretudo nas
grandes cidades. Observa-se assim, nas
atitudes dos dois mestres paulistas,
que se caminha para 0 desaparecimento
do velho dualismo Geografia Fisica/Geo
grafia Humana que tanto prejudicou e
desenvolvimento da Geografia, para uma
integra<;:ao entre as varias divisoes que
o neo-positivismo estimulou se desen
volvesse na area do conhecimento gee
grafico. -

A Geoarafia Social vem apresentan
do ru~os dive~sos; alguns autores que
nao vem se dedicando ao trabalho de
campo, nao tern 0 habito da obser-
va~ao sobre 0 terreno desenvolvem
arandes teoriza~oes e fazem grandes
;bstracoes sobre rela~ao natureza/so-
ciedad~, sobre modo de produ~ao,
sobre importancia das forma~oes .s~-
ciais, tentando desenvolver uma Vlsao
do espa~o a partir das ideias e
conclusoes dos trabalhos de Marx.
Alguns ate procuram minimizar a ~mpor-
tancia da natureza na produ~ao qo
espa~o, contrariando assim os fundado-
res do marxismo, :--Iarxe Engels. que da
yam uma grande importancia a analise
da natureza, como se pode observar nos
livros "Diferen~as entre as Filosofias
da Natureza em Democrito e Epicuro" e
"Dialetica da Natureza", escritos ]1c-
los fundadores do "Socialismo Cientlfi
co". Outros autores, com proposi~oes
polltico-ideologic~s scmelhantes, pr~
ferem utilizar 0 metodo marxlsta, em
vez das conclusoes do rcspeitado fila
50fo alemao, e partem da analise da
realidade brasileira, do processo de
coloniza~ao e do processo_de forma~~es
sociais que dominam nas varias regloes
do pals, naTa chegBTam 5 analise da



produ~ao do espa~o, da utiliza~ao do
territ6rio a das caracteristicas da so
ciedade, em urn pais que ainda mantem
fortes liga~oes com 0 passado colonial,
apesar de politicamente independente
ha mais de ISO anos. Sente-se nesse
~rupo, naturalmente, uma grande influ-
encia do pensador marxista Caio Prado
Junior que publicando livros sobre 0

Brasil, desde a decada de trinta, de
senvolvendo a praxis, sem fazer gran
des dedu~oes. Armado de sua filosofia
ele analisa a realidade e desenvolve 0

raciocinio, como Marx 0 teria feito se
vivesse e estudasse 0 Brasil de hoje.
Dai a sua contribui~ao i renova~ao do
pensamento marxista brasileiro e ~ co~
testa~ao a outros pens adores marxlstas
que admitem que nos teriamos tido os
mesmos modes de produ~ao que Marx cons
tatou na Europa e que 0 grande proble~
ma nacional seria a elimina~ao de res
tos feudais, para que 0 capitalismo se
desenvolvesse. 0 que ocorreu no Bra
sil porem foi a expansao do capitalis~
mo colonial, a partir do seculo XVI, e
a cria~ao de um modo de produ~ao depen
dente, 0 escravismo colonia135 que foI
suplantado pela dinamica da evolu~ao,
sendo gradativamente substituido, nas
rela~oes de trabalho, por forma~oes so
ciais diversificadas, ate a fase em
que 0 pais se encontra, com a difusao
das rela~oes de trabalho, tipicas do
capitalismo, em todo 0 seu territ6rio.
Estes ge6grafos, apesar de comprometi-
dos com a Geografia Social, ao analisa
rem 0 espa~o brasileiro, nao diminuem
a importancia das condi~oes naturais,
lembrando porem que essas condi~oes 56
sac limitantes ao desenvolvimento da
sociedade, quando 0 homem nao dispoe
de tecnologia e de capital para trans
forma-las. E, ao transforma-las, a so
ciedade 0 faz at raves de decisoes polI
ticas, tomadas, naturalmente, em fun
~ao de pressoes sociais e no interesse
dos grupos e classes sociais que detem
o pode~.

Uma terceira tendencia, de origem
Kantiano e influenciada pelas ideias
da Geografia Cultural de Sauer, come~a
a penetrar no pensament9 geografico
brasileiro, 0 da chamada geografia da
percep~ao, atraves do trabalho desen
volvido pela geografa LIvia de OliveI
ra, que recentemente traduziu duas
obras do ge6grafo Yi-Fu Tuan36. Entre
os adeptos da nova tendencia sobre~
saem-se antigos militantes do quantita
t iv ~ !TlO, -

Observa-se assim que a Geografia
brasileira se desenvolveu inicialmente
sob a influencia da Escola Geografica
Francesa e, em menor escala, sob a in
fluencia alema. Essa tendencia domI
nou nas decadas de 30, 40 e S0, abrin
do-se consideravelmente para a ala mais
avan~ada, mais comprometida com a evo
lu~ao da mesma, ap6s a realiza~ao do
XVIII Congresso Internacional de Geo
grafia, no Rio de Janeiro; dai a gra~

de influencia, em urn certo 'periodo, de
ge6grafos como Pierre George, Pierre
Monbeig, Michel Philliponeau, Jean Tri
cart e Michel Rochefort. Na decada de
Sessenta, quando 0 Brasil passou a ter
uma liga~ao maior com os Estados Uni-
dos e as institui~oes universitarias
foram reorganizadas, de acordo com 0
modelo americano, a escola francesa per
deu influencia, em favor da anglo-saxa.
o imperialismo economico traz consigo
tambem a domina~ao cultural. Finalmen
te, nos fins da decada de Setenta e
nos primeiros anos da de Oitenta, ob
serva-se uma tendencia a posi~oes pro
prias, de ge6grafos do proprio pals~
mantendo rela~oes, intercambio, mais
do que dependencia, com varias escolas
geograficas estrangeira~ sobretudo com
a francesa e a anglo-americana. Espe
ra-se que com a evolu~ao que ora ocor~
re, os ge6grafos brasileiros pensem 0

Brasil, de forma brasileira, descobrin
do os desafios da sociedade nacionaI
com respostas nacionais a esses desa
fios. Nao se quer com isto desligar a
Geografia brasileira da Geografia uni
versal, de vez que em ciencia, mesmo
social, ao lado das particularidades
nacionais e regionais, nao se pode es
quecer os principios gerais que sac de
validade para 0 mundo inteiro.
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ANDRADE aRalyzes the historical
toots and cientific development of the
Brazi~ian Geog:aphy and geography
teachIng at unIversity level. The
a~thor emphasizes that social, econo-
mIC and political facts decisively
contribute to this process and the
configuration of today's tendencies.

The phase of formation of Scienti
fic Geography - 30's and 40's is
characterized by a strong influence of
French geography and, to a lesser
degree, of .German geography.

The University of Sao P~ulo (USP)
and the Braz~li~n Institute of Geogra-
phy and StatIstIcs were of great impor
tance to the consolidation of Scientific
Geography in Brazil - 50's and 60;s
when Braz~lian geographers were speci-
ally worrIed about regional research
and regionalization. At this time the
Brazilian Geographers's Association
(AGB) began to hold international con-
gresses whose discussions emphasized
the preoccupation with social and eco
nomic c~nditions which brought about
sugges~lon~ to regional planning and
modernIzatIon of the Brazilian space.

From 1964, when the military go-
v~rn~ent adopted the dependent capita-
lIStIC growth.pattern, geography pre
sents Theor~tlcal Geography as a recent
tendency orlented by neopositivism,
w~o~e centers of study are the univer-
SI!leS of Rio de Janeiro and Rio Claro
(Sao Paulo).

. The.author also develops reflec-
tIons WhIch follow critical and radi-
cal p~sitions partially Marxist of the
magazInes Herodote (French) and Antipo
d~ (USA), emphasizing his engagement
Wlt~ the transformation of the existing
~ocla~ ~nd spatial strucuture. He
IdentIfIes Geography of Perception as
the most recent tendency.


