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PRE FAcIO 

o resgate da historia e uma tarefa ardua, porem gratificante. Significa 
despertar memorias, relembrando 0 passado e trazendo lembran<;as ora alegres, ora 
tristes, de urn tempo que nao volta. Parece ter sido esse 0 desejo das organizadoras: 
permitir aos membros da SBB rever a sua historia e, indo mais alem, despertar a 
reflexao sobre os fatos, planejando as diretrizes para 0 futuro. Para isso, num curto 
espa<;o de tempo, "garimparam" papeis, depoimentos, fotos, numa tentativa de tornar 
presente urn passado que se quer manter vivo, porque e importante para a constru<;ao 
do amanha. A tarefa que assumiram foi desempenhada com competencia, presteza e 
fidelidade. 0 resultado constitui uma apresenta<;ao valiosa da memoria viva da SBB. 
Os participantes da caminhada, contribuindo diretamente ou nao para este trabalho, 
sao os principais atores desse espetaculo. Trouxeram luz e brilho a estrada, ficando 
mais uma vez provado que sao a vontade, 0 esfor<;o e a dedica<;ao que decidem os 
destinos de uma empreitada. 0 sonho de uma sociedade que congregasse 
harmoniosamente os botanicos do Brasil permanece, com a SBB, nesses 50 anos, 
sendo movida essencialmente pela for<;a de seus socios e dirigentes. 

A inten<;ao do livro, tal como revelado na apresenta<;ao, era mostrar a cara 
de uma sociedade que come<;ou pequena, e logo se firmou, continuando a promover 
os ideais dos que amam as plantas e a elas se dedicam por toda a vida. Exemplo disso 
temos varios, citados nos diversos textos que compoem esta obra. Os capitulos, 
escritos por alguns dos fundadores, outros socios e pelas organizadoras, retratam 0 

crescimento da SBB, mostrando os acertos e apontando erros. Em cad a urn deles 
esra, nao apenas a historia da vida da Sociedade, mas urn pouco da vida dos que a 
fazem. Mostra os progressos e os sonhos que nortearam a trajetoria vitoriosa de uma 
sociedade que procura estimular a uniao entre os pesquisadores da area e mostrar 
quao importante e a Botanica nas nossas vidas. Os capitulos 1 e 2 relembram os 
primeiros passos da SBB, revelando fatos curiosos, desconhecidos da grande maio ria 
dos socios. Os capitulos 3, 5 e 8 mostram que estamos em constante evolu<;ao, sendo 
conservados porem os prindpios basicos que nortearam a cria<;ao da SBB. Detalhes 
sobre as sessoes tecnicas e as excursoes estao devidamente registrados nos capitulos 4 
e 6. Do mesmo modo sao resgatadas, no capitulo 7, as sempre vigorosas Assembleias 
Gerais, palco de vibrantes discussoes, veementes protestos, vigorosos embates, gostosas 
risadas, misturando momentos de alegria, decep<;ao, esperan<;a e saudade. Nelas sao 
decididos os caminhos da Sociedade e registradas todas as tomadas de posi<;ao, bern 
como as lembran<;as dos que se foram. No capitulo final estao os dados - aparentemente 
frios, trazendo indicadores das realiza<;oes que denotam 0 esfor<;o despendido 
principalmente pelos dirigentes da SBB que, com idealismo e galhardia, levaram a 
Sociedade ao patamar em que hoje se encontra. Como mencionado no infcio, resgatar 
o passado nao e tarefa facil. Mas 0 objetivo das organizadoras , que se esmeraram 



para produzir, dentro das possibilidades, 0 retrato fiel da trajetoria da SBB, foi 
plenamente atingido - apesar de sabermos que alguns nao foram mencionados, por 
circunstancias diversas, entre as quais pelo curto espa<;:o de tempo em que a obra foi 
elaborada, pela dificuldade em resgatar documentos e pela impossibilidade de alguns 
em participar. Fica 0 registro do passado, alimentando 0 hoje e garantindo que 0 

ideal inicial seja mantido tambem no futuro. 
Escrever a historia e urn exerdcio vigoroso pelo qual e POSSlvei conhecer e 

preservar a memoria dos que primeiro sonharam com esta Sociedade. E rever ideais 
e tra<;:ar novas metas, de modo a alargar os horizontes. E sobretudo uma oportunidade 
de levar cada urn de nos apensar, refletir, entender e ate sugerir caminhos que continuem 
viabilizando a expansao da Sociedade, tornando-a mais presente. A leitura do livro 
revela como 0 retrato da SBB, nesses 50 anos, reflete a importancia da Botanica nas 
areas academica, cientlfica e tecnologica do paIS, fortalecendo 0 seu papel na sociedade. 

Estamos todos, e em especial os autores, de parabens pelo exito desta obra: 
ela atinge os objetivos propostos e mostra a historia vitoriosa de uma jovem sociedade, 
que se quer a cada dia mais atuante e participativa. 

Brasllia, julho de 2000. 

Leonor Costa Maia 
Presidente do Conselho Superior SBB 



APRESENTACAO 

A historia da cria<rao da Sociedade Boranica do Brasil, sem duvida demonstra 
concreta decisao do querer fazer, faltando talvez em alguns momentos maior impulso 
-diante do seu potencial de cerebros - para contribuir decisivamente para 0 

estabe!ecimento de polfticas publicas re!acionadas a biodiversidade do pais. 
Ao tempo que as sociedades cientificas detem 0 livre arbitrio de expressao, 

nos dias atuais, e!as sao requeridas pe!o Governo para fornecer os instrumentos basicos 
para as decis6es normativas. Assim, 0 pape! de uma sociedade cientifica tern se 
tornado cada vez mais importante, po is e!a deve nao apenas participar como ainda 
influenciar medidas que visem a equidade social dos paises cientificamente perifericos. 

Uma sociedade ciendfica com 50 an os, como a Sociedade Boranica do Brasil, 
sem duvida ja acumulou historia, e e hora de resgatar e organizar tais informa<r6es, a 
fim de que possam ser transmitidas aos que nos sucederem. 

Este livro so foi possive! gra<ras a colabora<rao de pessoas que entenderam a 
importancia de re!atar fatos que ate entao estavam apenas na sua lembran<ra ou em 
documentos nao publicados. 

E importante ressaltar que se trata de um primeiro exerdcio e que, como tal, 
obviamente contem muitas lacunas. Alguns botinicos convidados a deixar aqui 
registrada sua participa<rao declinaram, seja pe!a exiguidade de tempo ou por motivos 
diversos; outros ate mesmo poderao se julgar preteridos, pois teriam contribui<r6es 
significativas a dar, mas nao foram envolvidos no processo. 

o fato e que a ideia desta publica<rao nasceu durante 0 Congresso de Blumenau 
(julho de 1999) e 0 trabalho teve inicio a partir de janeiro deste ano, quando foram 
contatados alguns socios fundadores (Paulo de Tarso A1vim, Berta Lange de Morretes, 
Luiz Emygdio de Mello Filho); associados que tern acompanhado as atividades da 
SBB desde as primeiras decadas - mesmo sem terem participado diretamente da sua 
funda<rao (Graziela Maciel Barroso, Afranio Gomes Fernandes, Jose da Costa Sacco, 
Jose Angelo Rizzo); outros que vern apresentando contribui<r6es sobre a historia da 
Botanica no Brasil, como Ariane Luna Peixoto, Eliana Nogueira e Graziela Maciel 
Barroso (esta ultima, principal mente atraves de palestras), alem de pessoas 'que 
dirigiram a Sociedade em epocas-chave de mudan<ras, como Maria Luiza Porto, Eliana 
Nogueira e Maria Mercia Barradas, 

Nao se pretendeu, des de 0 inicio do projeto, solicitar a todos os ex-Presidentes 
da SBB que redigissem textos sobre os seus periodos de gestao, pois esta oP<rao 
implicaria em maior dispendio de tempo e de recursos financeiros, nao disponfveis 
no momento. Em adi<rao, tais relatorios ja devem constar dos arquivos da Sociedade, 
Entretanto, ha que se considerar a possibilidade de serem publicados em uma outra 
oportunidade. 



o livro contem nove capitulos, iniciando pela fase embrionaria da SBB, 
talvez inconscientemente deflagrada durante a I Reuniao SuI-Americana de Bodnica, 
realizada no Rio de Janeiro em 1938, e alavancada de fato na II Reuniao, em Tucuman 
- Argentina, em 1948. A seguir, os bod.nicos que estiveram no Congresso de Tucuman 
retornam ao Brasil e organizam-se para criar uma Sociedade de Bodnica no nosso 
pais, come<;:ando a discutir seus objetivos e 0 projeto dos Estatutos. Varios auto res de 
capitulos con tam esta parte da historia da SBB, cada urn registrando os fatos de 
acordo com a sua leitura. 

Alem destes relatos, sao incluidas informa<;:6es sobre a evolu<;:ao das sess6es 
tecnicas, as excurs6es e as assembleias gerais associadas aos congressos da SBB, bern 
como 0 impulso propiciado por mudan<;:as estatutarias e experiencias vivenciadas na 
realiza<;:ao de congressos. Por ultimo, sao apresentados alguns indicadores que podem 
auxiliar na compreensao dos degraus percorridos pela SBB, para atingir seu status quo 
neste final de milenio, bern como fornecer as ferramentas propulsoras para as tomadas 
de decisao do Estado brasileiro em temas afetos ao meio ambiente. 

Agradecemos ao CNPq, na pessoa do seu Diretor de Programas Especiais, 
Dr. Almiro Blumenschein, socio remido da SBB, todo 0 apoio recebido desde 0 

inlcio deste projeto, sem 0 qual esta jornada nao teria sido concluida. 
Finalmente, esperamos que outros atores sociais venham integrar-se a este 

cenario, trazendo novas informa<;:6es que possam ser somadas aquelas ja existentes, 
para subsidiar futuros diagnosticos do estado da arte da Botanica brasileira e 
prognosti~os para a<;:6es que levem a excelencia esta area do conhecimento. 

Brasilia, julho de 2000 

Maria Mercia Barradas e Eliana Nogueira 
(organizadoras) 



CAPITULO 1 

AS ORIGENS DA SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL: 
REMINISCENCIAS DE UM SOCIO FUNDADOR 

Paulo Alvim 
Fundayao Pau-Brasil 

A qilinquagesima primeira reuniao anual da Sociedade Boranica do Brasil -
SBB realiza-se no mesmo ana em que 0 nosso pais comemora 0 quinto centenario de 
seu descobrimento e nossa capital federal - cidade escolhida para sede do importante 
evento - festeja 0 quadragesimo aniversario de sua fundayao. A ocasiao nao poderia 
ser mais oportuna para relembrarmos urn pouco a historia da nossa SBB, atualmente 
considerada uma das mais atuantes e respeitadas associay6es ciendficas do pais. 

Na condiyao de urn dos poucos remanescentes do inspirado grupo de 
boranicos que tiveram a iniciativa de criar nossa exitosa sociedade, tive a honra de 
ser convidado pelas organizadoras deste livro - Maria Mercia Barradas, atual Presidente 
da SBB, e Eliana Nogueira, ex-Presidente da SBB - para redigir a presente nota, na 
qual procurarei relembrar os acontecimentos que motivaram ou inspiraram a criayao 
da Sociedade Boranica do Brasil. 

A dtulo de informayao, considero oportuno relembrar que as reuni6es 
verdadeiramente cientificas sobre Boranica em nosso pais eram consideradas raridades 
antes da criayao da SBB. Um caso especial foi a I Reuniao Sui-Americana de BotJ.nica, 
realizada no Rio de Janeiro, no pedodo de 2 a 19 de outubro de 1938, sob os 
auspkios do Governo Brasileiro, atraves do Jardim Bora.nico do Rio de Janeiro, na 
epoca dirigido pelo Dr. Paulo de Campos Pono. A mencionada reuniao contou com 
a presenya de 215 participantes, incluindo palestrantes de 12 palses, alem de varias 
representay6es diplomaticas do exterior. Decidiu-se no citado evento que a II Reuniao 
Sui-Americana de Boranica deveria realizar-se na Argentina, 0 que entretanto so pode 
acontecer apos decorridos 10 anos desde a data do primeiro encontro, ou seja, no 
periodo de 10 a 17 de outubro de 1948. 

Esse segundo encontro foi denominado II Congreso Sudamericano de Botdnica 
e realizou-se na cidade de Tucuman, tendo como sede 0 conhecido Instituto Miguel 
Lillo, entao sob a direyao do renomado botanico Horacio R. Descole, que tambem 
atuou como Presidente do Congresso. 0 evento contou com a participayao de 290 
profissionais da area de Botanica, procedentes de 19 palses, e os trabalhos apresentados 
foram publicados em diversos volumes da revista Lilloa. 

o Brasil se fez representar no Congresso de Tucuman com uma delegayao de 
18 profissionais da area de Boranica, cujos nomes estao relacionados na lista que 
segue, por ordem alfabetica dos sobrenomes: 
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Walter Radames Accorsi 
JPawo de Tarso Alvim 
Benl'(mao l. CapareUi 
Ootavio de Allmeicla Drummond 
Americo Grozsman 
Lot!mar F. Hessel 
Aylnhon Brandao Joly 
loao Geraldo Kuh.lmann 
LI!l.iz Eimygdlio de Mdlo Filmo 
fern.awdo RrON1l'aJI1l0 Mibnez 
HOI\lODiu Ida GGYsta Monneiro 
Pauilo ,de Cam:pos ~orlto 

'Pe. iPal!lliiJrno ff. Rambo 
fei1,ix R"awitscher 
P<e. RaI!l!1ino Reitz 
Joao fflGYse AIlme.ida Sealbra 
AIIaridh ,Sdhlllillu 
Carlos Sndllfe!hi 
P.ara ,G-oCl!lmemttalf esta importtante reuniao de botinicos realizada na Argentina, 

apresento as J~gulfa'S [., 1. Ie J. 
,0 Oonrgll1eS'S'o die Tu!culman rcausou excel'ente impressao aos membros da 

,delegac;:au Ibttasi~eilf,a, jpod:ewG-o-se direr 'que [;oti, :sem duvida, a mais importante fonte 
de [lm'Spar,ac;:a-o lPalf,a (que s-e jp!eJrnsa:sse em aaar no Brasil uma associac;:ao cientffica 
vohada pw;a a IPmmO'yao e :adiiVtl!l~ga~o de IfYesquisas naarea cia Botanica. Essa ideia 
'sulrgtu, 'em vetf<liadlle, jp0tf (o:ca's,iiilo de um ,en1oonno informal entre os membros da 
ddegac;:ao IhrasiJleilra, maJIiiza:do elm tUm dos in,necv:alos das sessoes t<~cnicas do Congresso. 
Reoonhooer.arn IO'S panicipm.res de ua Ifeuniiio qilfe -0 fongo intervalo de 10 anos entre 
;as m1!l!lil[oes do Riio de J:aIllleiim e de Tuoumm ora definiiciva.mente por demais extenso 
pam o!lmlPr[r ;a mii:ssao de IPl'OmOVier iintterd.mibio ou divulgac;:ao de pesquisas em 
'quai'quler .iJr,ea rdo lcampo tCiirennfiroo. Slf[giu, (dressa forma, como conseqiiencia das 
d ,isol!lssoes enue os ooil1lillP0lrnientes daqlll!eh ddega:yao uma proposta para se criar, no 
BTasi.!l, uma associa.~ vokada pa,ra a (dtivu~gac;:ao (e (0 in(;ercambio de informac;:oes na 
area de Botan,ica. Com ;agndiVie[ sUtfJpresa IP,ara mdos, Ital ideia foi unanimemente 
apmvad,a. 

o en'tao O[ll1enOIf Ido Jardiim Botaniao do Rio de Janeiro, Prof. Joao Geraldo 
Kl!lh~maJl1ln, [oli um dos mats entllsiastas defensores da proposta, tendo inclusive sugerido 
ql!le s'e constitl!lfsse uma comissao especiall para estudar 0 aSSl!lnto em maior 
pmrundtidade, .a qual poder,ia se Il'eunir no proprio Jardim Botanico. Foram a seguir 
indticados os nomes patra 'compor a Comissao, que deveria trabalhar sob a coordenac;:ao 
do Pmf. ~l!lMmann: f ,ernando M ,ib nez, Fd,ix Rawitscner, Carlos Arnaldo Krug, 
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Honorio Monteiro, Felisberto Camargo e Jose Vasconcellos Sobrinho. Por deferencia 
do Prof. Kuhlmann, rive a honra de ser designado para secrerariar os trabalhos da 
mencionada Comissao, a qual se reuniu na sede do Jardim Boranico do Rio de 
Janeiro, em tres ou quatro oportunidades, durante 0 primeiro semestre de 1949, sem 
contar, entretanto, com a presenc;;a de alguns dos indicados, como Felisberto Camargo 
e Vasconcellos Sobrinho. 

I 
CONGRESO 

SUDAMERICANO 
DE 

BOTANICA 

DEL 10 1\L 17 DE OCTUBR! DE 1948 
AUSPICIIIDO POll EL PODE. J;/I:CUT1VO NIICIOHAL 

OllaI!HIZI\OO POll !L IIISTITUTO MlaUEL LILLO 
DE LI\ UH'IV£_SIDIlD NI\CJOM"L DE TUCual\N 

TlJCUMIlN 
""': PUBLICI! IIRaUTINIl 

MCMXLVIII 

Figura I - Capa interna do "Livro de Tucuman" (II Congreso Sudamericano 
de Bota ni ca, 1948), doado a SBB por Paulo Alvim 
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Figuras 2 e 3 - Assinaturas dos membros da delega~ao brasileira e acompanhantes , no " Livro de 
Tucuman", doado it SBB por Paulo Alvim 

Vma das primeiras iniciativas da mencionada Comissao Organizadora foi a 
de elaborar os Estatutos da nova Sociedade. Sugeriu-se, de infcio que a nova entidade 
deveria denominar-se "Sociedade Brasileira de Boranica". Constatou-se, entretanto, 
no decorrer das discuss5es, que tal denominac;:ao ja estaria registrada por iniciativa, 
aparentemente, de uma pequena associac;:ao de floricultores ou botanicos amadores 
do Rio de Janeiro, razao pela qual optou-se pela atual denominac;:ao oficial de Sociedade 
Botanica do Brasil. 

A Comissao Organizadora encarregou-se tambem de estabelecer as normas 
gerais para as reuni5es anuais da Sociedade, as quais deveriam realizar-se de preferencia 
nos pedodos de ferias escolares. Por ser 0 Rio de Janeiro a entao capital do pais, 
decidiu-se que a primeira reuniao anual deveria realizar-se naquela cidade. Em atenc;:ao 
a uma proposta formulada pelo Prof. Honorio Monteiro, entao catedratico de Botanica 
da Escola Nacional de Agricultura, situada no km 47 da estrada Rio/Sao Paulo, 
acordou-se que a rrimeira reuniao anual da Sociedade seria realizada no mes de 
janeiro de 1950, na mencionada instituic;:ao. Apos previos contatos com a Escola 
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Nacional, decidiu-se designar, como 10 Presidente da SBB e responsave! pe!a sua 1 a 

Reuniao Anual, 0 Prof. Heitor Vinicius da Silveira Grillo, na epoca Reitor da 
Universidade Rural do Rio de Janeiro. 

Assim come<;:ou a gloriosa his tori a da nossa querida SBB. 

Referimcias Bibliograficas 

II Congreso Sudamericano de Boranica, 1948. Instituto Miguel Lillo, Tucuman, 
Argentina (10-17 de octubre de 1948), 25p. 





CAPITULO 2 

SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL: 
MEMORIAS DE SEU NASCIMENTO 

Luiz Emygdio de Mello Filho 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional 

e 
Ariane Luna Peixoto l 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

A Botanica no pais antes do nascimento da Sociedade Botanica do Brasil 

Inegave!mente 0 Brasil possui uma voca<;:ao Botanica. Ja a carta de Caminha, 
certidao de nascimento deste pais singular, menciona a componente vegetal de suas 
paisagens. A cobi<;:a europeia aqui aportada, na busca de bens de produ<;:ao, tomou a 
explora<;:ao dos recursos naturais a voca<;:ao do pais . Voca<;:ao tragica, especialmente 
nos quatro primeiros seculos ap6s 0 descobrimento, mas que ainda hoje persiste. 

. 0 conhecimento inicial da biota brasileira foi feito a partir de estrangeiros 
aqui aportados com finalidades outras que nao a pura pesquisa ciendfica. Entre estes 
precursores, que deram uma visao ciendfica do paiS, alinham-se re!igiosos, medicos, 
administradores e aque!es conhecidos como naturalistas viajantes. Sao igualmente 
preciosas as ilustra<;:6es do perlodo colonial, em que brilham vultos como Albert 
Eckhout, Franz Post, Crist6vao de Lisboa e toda a pleiade de icon6grafos botanicos 
do seculo XIX. Quando abertos os portos as na<;:6es amigas, pe!o Principe D. Joao, 
em 1808, a curiosidade europeia reprimida fez vir ao Brasil umas poucas centenas de 
visitantes, que se aventuraram pe!o continente e interior desconhecidos, colecionando 
e anotando urn imenso arsenal de informa<;:6es sobre a natureza. E urn perlodo de 
ouro da iconografia botanica e das descri<;:6es detalhadas de viagens. Paisagens, animais, 
plantas e tipos humanos sao retratados e descritos com arte e precisao, permitindo 
hoje mergulhar-se no passado e ne!e encontrar a documenta<;:ao necessaria para 
sabermos como era 0 pais. Por esta preciosa documenta<;:ao escrita e iconogrwca e 
POSSIVe! inferir tam bern 0 conhecimento, 0 trato e a utiliza<;:ao que as popula<;:6es 
indlgenas tinham e davam a biota, naque!a epoca. 

Freqiientemente e dito que Humboldt foi 0 descobridor cientlfico das 
Americas. Em parale!o, e importante assinalar que Mauricio de .Nassau, no seculo 
XVII, 0 Govemador do Brasil Holandes de entao, po de ser dito 0 descobrldor cientiifico 

I Bolsista do CNPq 
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do Brasil. Seus colaboradores, sobretudo Marcgrave e Piso, na famosa Historia Naturalis, 
tra<;:am urn quadro da natureza brasileira em seu setor nordeste. Cabe a Nassau, tambem, 
o titulo de criador do primeiro Jardim Botanico e Jardim Zool6gico em terras americanas, 
o de Recife, que desapareceu na reconquista brasileira da terra. 

No seculo XVIII, ainda no Brasil-Colonia, come<;:a-se a implantar no Brasil 
uma estrutura boranica, com base no Rio de Janeiro, pelas maos de Frei Jose Mariano 
da Concei<;:ao Vellozo, incumbido, entao, de elaborar uma flora regional, a Flora 
Fluminensis. Quando publicado, no seculo seguinte, 0 trabalho de Vellozo constituiu
se na primeira Flora brasileira. 

Nos meados do seculo XVIII, Portugal, tentando acompanhar 0 movimento 
cientifico que as descobertas e navega<;:6es despertaram nos paises europeus, decidiu 
fazer algo semelhante em seu imperio colonial. Cuidava de trazer a metr6pole ora 
especies ornamentais para 0 pahicio de Queluz, replica portuguesa do paLicio de 
Verssailles, ora plantas medicinais ou valiosas para qualquer outra propriedade. Para 
tanto foram organizadas expedi<;:6es aos dominios coloniais. No caso do Brasil, coube 
a urn naturalista baiano, Alexandre Rodrigues Ferreira, a missao de estudar a natureza 
do Brasil Amazonico. Coimbra, reformada pela politica do Marques de Pombal, 
torna- se urn importante centro onde 0 fazer cientifico e artistico, em suas mais 
variadas formas, encontra abrigo. Neste ambiente destaca-se a figura do botanico 
italiano Domenico Vandelli e a constela<;:ao de boranicos e quimicos que circulava em 
seu entorno, entre os quais muitos brasileiros. 0 fervilhante movimento cientifico de 
Coimbra e a viagem de Rodrigues Ferreira propiciaram a ordem, por carta regia de 
4 de novembro de 1786, ao entao Governador do Para, para 0 estabelecimento de urn 
Jardim Boranico em Belem do Para, para aclimata<;:ao de especies ex6ticas. Este Jardim 
Boranico serviu de modelo para a cria<;:ao de outros, localizados em Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro. Visualiza-se ai, alem da aclimata<;:ao, uma proposta de 
experimenta<;:ao sobre 0 cultivo de especies das varias regi6es fitogeograficas do pais. 

Assistiram os alvores do seculo XIX a funda<;:ao, pelo Principe D. Joao, aqui 
refugiado da invasao de Portugal pelas tropas napoleonicas, do Jardim Botanico do 

. Rio de Janeiro, que se mantem ate 0 presente como 0 de mais longa dura<;:ao e de 
maior importancia entre os que aqui vicejaram. Como os outros, a sua ideia mater 
foi a de aclimatar plantas ex6ticas. Posteriormente esta diretriz foi corrigida e urn 
novo objetivo, dimensionado ao estudo das floras aut6ctones, predominou. No seculo 
XIX, em seu periodo inicial, novamente com base no Rio de Janeiro, entao sede da 
corte, e fundado 0 primeiro herbario nacional - 0 do Museu Nacional, na decada de 
30. Sua cria<;:ao e atribuida a Ludwig Riedel, urn dos boranicos da expedi<;:ao de 
Langsdorff. 

A transi<;:ao entre os seculos XIX e XX e marcada pelo florescimento do 
Museu Paraense (mais tarde Museu Paraense Emilio Goeldi), em 1895, pela funda<;:ao 
do herbario da Escola de Farmacia de Ouro Preto e pela transferencia das cole<;:6es 
do Museu Nacional, de sua localiza<;:ao na Pra<;:a da Republica para 0 Palacio Imperial, 
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em Sao Cristovao, em 1892, dado que a Republica, recem-implantada, nao sabia 0 

que fazer com aquele solar. Embora com perdas na transposic;:ao das colec;:6es, 0 

Museu Nacional e sua Sec;:ao de Boranica encontram condic;:6es para urn 
desenvolvimento organizado, incrementando 0 relacionamento com as principais 
instituic;:6es de boranica da Europa e das Americas e apoiando as instituic;:6es que 
nasciam no Brasil. Nesta fase, destacam-se os vultos de Alberto Sampaio, J. Barbosa 
Rodrigues, M. Arrojado Lisboa, A. Lofgren e de naturalistas viajantes como P. K. 
Ousen, C. A. G. Schwacke, Zenhtner, J. E. Huber, Oucke, E. Ule. 

Uma polftica voltada para a ocupac;:ao do vasto oeste, desenvolvida por urn 
grupo de militares positivistas , tern como comemorativo 0 trabalho da Comissao 
Rondon. Tal Comissao, alem de tentar contatar e integrar ao espac;:o social brasileiro 
as populac;:6es indigenas deste rincao, fazia-se acompanhar por cientistas, entre eles 
boranicos como F. C. Hoehne, J. G. Kuhlmann e A. Sampaio, deu lugar a publicac;:ao 
de numerosos trabalhos cientificos, especialmente em Boranica e Antropologia. 0 
herbario do Museu Nacional foi beneficiado pelas colec;:6es de setores nunca dantes 
visitados por coletores boranicos. Os botanicos brasileiros de entao debruc;:aram-se 
sobre estas colec;:6es, notas escritas pelos viajantes e relatorios descritivos das paisagens. 
Inumeras novidades para a Ciencia foram descritas e ilustradas. 

Em 1938, da 0 Jardim Boranico do Rio de Janeiro a partida para a integrac;:ao 
boranica da America Latina. E convocada, com 0 apoio da Sec;:ao de Boranica do 
Museu Nacional, aI ' Reuniao Sui-Americana de Boranica. Foi uma iniciativa que 
teve gran des e favo raveis consequencias, agregando e unindo todos os boranicos da 
area considerada. AI ' Reuniao Sui-Americana de Boranica, realizada de 12 a 19 de 
outubro de 1938, no Rio de Janeiro foi, sem duvida, 0 maior evento de congrac;:amento 
e integrac;:ao realizado na America Latina na primeira metade do seculo XX (fig. 1 e 
2). Em sequencia sao realizadas a 2a Reuniao, em Tucuman, Argentina (1948) e a 3a 

Reuniao em Lima, Peru (1958). 
Em 1968, tendo a Colombia desistido de convocar uma nova reuniao, e 

havendo no Mexico ambiente propkio para tal, Mello Filho instou os colegas 
mexicanos no sentido de que assumissem 0 encargo de convocar 0 novo encontro, na 
condic;:ao ampliada de Congresso Latino-Americano de Botanica. Tal empreitada foi 
abrac;:ada pelos boranicos mexicanos e 0 10 Congresso Latino-Americano de Botanica 
foi realizado na cidade do Mexico, em dezembro de 1972. 0 20 Congresso Latino
Americano de Boranica teve lugar em Brasilia, em janeiro de 1978, juntamente com 
o Congresso Nacional de Botanica e vern sendo realizado, regularmente, a cada quatro 
anos, sequencialmente no Peru, na Colombia, em Cuba, 0 ultimo novamente no 
Mexico, em 1998. 

Ate meados do seculo XX, as atividades em pesquisas boranicas estavam 
concentradas predominantemente no Rio de Janeiro (Museu Nacional e Jardim 
Boranico), Sao Paulo (Instituto de Boranica e Instituto Florestal) e Pernambuco (Instituto 
de Micologia). 0 Museu Paraense passava por mais urn periodo de penuria, atingido 
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pela morte de Huber (em 1914), pela vinda de Ducke para 0 Rio de Janeiro (em 
1918), e pela crise economica da regiao ao final do cicio da borracha. Alem disso, em 
varias capitais e em algumas cidades consideradas mais promissoras do ponto de 
vista agrkola, haviam sido implantados os Institutos Agronomicos (ou similares), 
alguns pelas maos de D. Pedro II, quase na virada do seculo, mas principalmente nas 
primeiras decadas do seculo xx. Junto com as Escolas de Agronomia, com as quais 
mantinham estreito relacionamento, ja que as ultimas eram responsaveis pela forma<;:ao 
de pessoal para as primeiras, inaugurou-se uma nova fase para as pesquisas agrfcolas, 
com enfoque ciendfico predominantemente apoiado em dois pilares: a Boranica e a 
Quimica. Em Campinas, Itaguai, Pelotas, Areia, Vi<;:osa e outras cidades do interior, 
em Belem, Recife, Fortaleza e outras capitais, pesquisas boranicas, fortemente 
enraizadas em problemas agronomicos a serem resolvidos, eram desenvolvidas nos 
laborat6rios e herbarios, em regra bern aparelhados, tanto dos Institutos Agronomicos 
como das Escolas de Agronomia. Convenios internacionais, para capacita<;:ao de 
pessoal no exterior e instrumenta<;:ao de laborat6rios, eram praticados por estas 
institui<;:6es. 

Figura 1 - Membros da comissao organizadora e secrerarios de Sess6es Tecnicas da 1 a Reuniao SuI-Americana 
de Botinica, realizada no Rio de Janeiro em outubro de 1938 (Fonte: Anais da [a Reuniao SuI-Americana de 
Botanical . 
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Figura 2 - Apresenra~ao dos boranicos presenres 11 1 a Reuniao Sui-Americana de Borinica, realizada no Rio de 
Janeiro em outubro de 1938, aD Presidente Genllio Vargas, no Palacio do Catete (Fonte: Anais da 1 a Reuniao 
Sui-Americana de Bodnica) , 

Os botanicos de entao tinham formac;:ao agronomica, farmaceutica e medica. 
Com a criac;:ao das faculdades de filosofia, uma nova clientela ingress a no campo. Sao 
os biologos naturalistas. Em Sao Paulo, a contratac;:ao de Felix Rawitscher para a 
Universidade de Sao Paulo, criada na decada de 30, por sabia e empreendedora 
iniciativa de Armando de Sales Oliveira, criou na Faculdade de Filosofia ambiente 
propicio para que florescessem nomes como os de Mario G. Ferri, Mercedes Rachid, 
Aylthon B. Joly e Berta L. Morretes. No Rio de Janeiro, 0 envelhecimento do plantel 
de botanicos, sobretudo do Jardim Boranico e do Museu Nacional, deu lugar a uma 
perspectiva de esvaziamento dos postos ciendficos. Sampaio, Kuhlmann, Brade, Ducke 
atingiram a aposentadoria. Sob a pressao dos aspirantes a botanicos de entao, viu-se 
o governo na obrigac;:ao de abrir concursos para os cargos de naturalistas, termo da 
epoca, no Jardim Boranico e no Museu Nacional. E deste tempo 0 ingresso, nos 
quadros oficiais, de G. M. Barroso, L. E. Mello Filho, L. G. Labouriau, C. T. Rizzini, 
E. Pereira, H. Monteiro Neto e A. de Matos. As Escolas de Agronomia, Institutos de 
Pesquisas Agronomicas e Escolas de Farmacia deram destaque a uma grei de 
imporrancia para a pesquisa e para a formac;:ao de novos quadros na Boranica. Como 
personagens importantes neste cenario cabe citar Rambo, Stellfeld, Navarro de 
Andrade, Liberato Barroso, Peckolt, Vasconcelos Sobrinho, Andrade Lima, Murc;:a 
Pires, Accorsi, Brieger, Jose da Cruz Paixao e outros mais. 
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A equipe cientifica da Divisao de Botanica do Museu Nacional, entao muito 
reduzida, exigia uma amplia~ao it altura das tarefas e responsabilidades que Ihe 
competiam. Para tanto, com 0 apoio do CNPq, foi convidado a vir dar sua colabora~ao, 
na forma de urn curso de introdu~ao it pesquisa botanica, 0 Professor Alberto 
Castellanos, que ja fizera trabalho semelhante na Argentina. Este curso resultou numa 
pleiade de novos botanicos que, em seguida, prestaram concurso em institui~6es 
como 0 J ardim Botanico do Rio de Janeiro, a Escola de Agricultura de Vi~osa, 0 

Instituto de Bota.nica de Sao Paulo e 0 proprio Museu Nacional. E a chamada gera~ao 
Castellanos. A ela pertencem Jorge Fontella, Valdomiro Nunes, Margarete Emmerich, 
Lelia Duarte, Emilia Santos, Elza From Trinta e outros. 

o papel da Sociedade Botanica do Brasil 

A Sociedade Botanica do Brasil (SBB) , cujo aparecimento se situa como 
urn momento de transforma~ao no quadro da Botanica brasileira, guarda conota~6es 
de alto sabor episodico. Praticamente surgiu em territorio estrangeiro, durante a 
2a Reuniao Sui-Americana de Botanica, realizada em Tucuman, motivado pela surpresa 
que constituiu para a numerosa delega~ao brasileira a existencia, na Argentina, de 
uma sociedade dinamica e funcional. Os membros da delega~ao brasileira em Tucuman 
(fig. 3), ditos pre-fundadores, regressaram ao pais imbuidos da determina~ao de que 
o Brasil carecia de uma Sociedade Botanica. Alias, 0 vulto e a composi~ao da delega~ao 
brasileira tiveram destaque nas atividades deste Congresso. Urn fato peculiar merece 
ser contado. Mello Filho, entao chefe da Divisao de Botanica do Museu Nacional, 
para comparecer ao congresso carecia de uma autoriza~ao emitida pelo entao Presidente 
da Republica. Tratando-se de congresso em pais estrangeiro, esta autoriza~ao era 
processada no Ministerio das Rela~6es Exteriores. 0 Ministerio, de posse da farta 
documenta~ao apresentada para embasar a emissao da autoriza~ao, aquilatou a 
importancia da presen~a de cientistas brasileiros ao evento e 0 que tal fato representava, 
nao so para 0 intercambio cientifico como para 0 born relacionamento entre os do is 
paises. Emitiu a autoriza~ao na forma de uma Carta de Plenos Poderes, ficando 0 

portador em condi~6es de assinar urn tratado ad referendum do Congresso Nacional 
(fig. 4). Esta credencial impressionou fortemente nao so os organizadores do Congresso 
de Tucuman como, principalmente, as autoridades polfticas argentinas e, em 
conseqiiencia, foi 0 pesquisador altamente considerado, cabendo-Ihe mesmo 0 encargo 
de, ao final do Congresso, saudar 0 Presidente da na~ao argentina, Juan Domingos 
Peron, em reuniao especial na Casa Rosada. 

o perfodo de funda~ao da SBB corresponde a urn momenta polftico 
extremamente importante do ponto de vista da vida cientifica do pais. A valoriza~ao 
profissional do cientista, ja entrevista por Oswaldo Cruz, em Manguinhos, encontrou 
urn desaguadouro na evolu~ao da sociedade brasileira. Delineia-se, nas instancias 
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lng. Fausto Folquer 
Dr. Konstantin Gavrilov 
STU. :Marta Gra •• i de Digilio 
8r. Juan Gundesen 
Prof. Kenlleth J . Hayward 
j)r. ·Gumar Hiorth 
Sr. J. P. Hperting 
~r. Bernardino Mateu Amengual 
Dr. Nicolas Kusnczov 
."'T. Teodoro ~1eyer 
Sr. Carlos A. O'Donell 
Sr. E. Petersen 
Dr. Jose )1. Rodriguez Vaquero 
Sr. Enrique Hothe 
;';r. Peter S('eligmann 
~r. Benkt Sparre 
Tng. Julio S. Storni 
Sr. Federico B. Ven'oorst 
Sr. )'1"rtin B. ViUa 
Ih. Luis J. n. De Gasperi 
lng . .Tuan M. Gianfrancisco 

BOLIVIA 

lng. Segundo Alandia Borda 
lng. Humberto Cantarillas 
l·rof. ){artin Cardenas 

BRASIL 
P,·of. \Vatter Radnmes Aceors; 
Dr. Joao Jose Almeida Seabrn 
Sr. Petronio L. CappareUi 
Dr. Pablo Campos Porto 
Sr. Paulo de Tarso Alvim 

Dr. Octavio Drummond 
Dr. Americo Grazsman 
Prof. Lothar F. Hessel 
Dr. Romano F. Milanez 
Dr. Honorio da C. Monteiro 
R.P .B. Rambo B.J. 
Dr. FeIix Rawitscher 
Pbro. Paulino ReItz 
Dr. Alarich Sclmltz 
Dr. Carlos Stellfold 

CANADA 
'Dr. Harold .A.. Senn 

COLOMBIA 

Sr. Frnneisco L6pez 
Sr. Richard Evans Sehultes 

CUBA 
PrDf. JUtl1l Tomfts Roig y M ... a 

CHILE 
Sr. Agustin Garaventa H. 
Sr. HlIgo Gunckcl T,u6r 
l'rc.f. Juan Ibaiiez Gomez 
Dr. Eberhard Kausd 
Sr. Gualterio Looser 
Sr. Augusto Pfister 

ECUADOR 
Prof. Alfredo Paredes C. 

ESPA-&A 
Pref. Arturo Caballero 
ISra. Cruz Casas 
Prof. Salvador Rivas Goday 

ESTADOS UNIDOS 
Dr 'fhomes Goodspeed 
Dr. Ellsworth P . Killip 
Dr. R. ).[arton 1,ove 
Bra. Alma Moldenke 
Dr. Harold N. Moldenke 
Dr. l,ewis S. Rose 
Dr. Lyman B. Smith 
flr. Henry K. Svenson 

FINLANDIA 
Sra. Maila Lamb 

FRANCIA 
Dr. Henri Humbert 

GRAN BRETAIQA 
Dr. E. :T. A. Corner 
Dr. Ivan Mackenzie Lamb 

Figura 3 - Delegaqao brasileira presente it 2a Reuniao Sui-Americana de Botanica. realizada em Tucuman, 
Argentina, em outubro de 1948. (Fonte: livro de programa da 2a Reuniao Sui-Americana de Bodnica). 
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Figura 4 - Carta de Plenos Poderes conferida pelo Governo brasileiro ao boranico Luiz 
Emygdio de Mello Filho. (Carta origi nal escrita em duas paginas, montadas em uma 
unica pagina nesta figural 

Faço saber aos que a presente Carta de 
Plenos Poderes virem que nomeio o Doutor Luis Emidio 
de Melo Filho para, na qualidade de Delegado, represen

tar o Brasil no 2º Congresso Sulamericano de Botânica, a realizar-se na cidade de Tucuman, Argentina, de 10 a 
17 de outubro corrente, podendo ele assinar, "ad refe
rendum" do Congresso Nacional, os atos internacionais 
ali formulados e aprovados cora o voto do Brasil. Em 
testemunho do que, mandei passar esta Carta, que assi
no e é selada com o Selo das Armas da República e 
subscrita pelo Ministro de estado, interino, das Rela
ções interiores. Dada no Palácio da Presidência, no 
Rio de Janeiro, aos 5 dias do mês de outubro de 1948, 
127? da Independência e 50? da República. 
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administrativas, 0 tipo de politica que 0 pais seguira ate os dias presentes. A Sociedade 
Brasileira para 0 Progresso da Ciencia (SBPC) havia sido fundada em 1948, 
propugnando por urn desenvolvimento cientifico, tecnologico e cultural adequado as 
reais necessidades do pais. No ana seguinte ao do nascimento da SBB, em abril de 
1951, e criado 0 Conselho Nacional de Pesquisa (hoje, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico - CNPq), cabendo-Ihe promover 0 

desenvolvimento de atividades de pesquisa cientifica e tecnologica, atraves do 
financiamento de projetos de pesquisa realizados por cientistas brasileiros. Neste 
mesmo ana institui-se a Campanha de Aperfei<;:oamento de Pessoal do Ensino Superior 
(CAPES), por iniciativa de Anisio Teixeira, com a responsabilidade de traduzir as 
politicas publicas de forma<;:ao de recursos humanos, dentro do proposito predominante 
de contribuir para a melhoria da educa<;:ao superior. Estes sao alguns marcos do 
processo de crescimento e amadurecimento ciendfico pelo qual passava 0 pais. 

Nesta epoca dirigia a educa<;:ao a mente esclarecida e profundamente ligada a 
condi<;:ao nacional de Gustavo Capanema. Na Agricultura, outro mineiro, Daniel de 
Carvalho, estabelecia as normas de aplica<;:ao das aquisi<;:6es da ciencia. Neste momento 
historico, 0 Rio de Janeiro comportava-se como a caixa de ressonancia politica do 
pais. 0 Rio abrigava 0 Congresso Nacional. Os gran des debates e as gran des discuss6es 
da nacionalidade passavam pelas tribunas das casas legislativas. Ademais era (e continua 
a ser) a caixa de ressonancia cultural do pais. As lideran<;:as mais significativas aqui 
funcionavam. 

E neste caldo de cultura que se implanta a SBB, como uma for<;:a nova, na 
dire<;:ao cerra. A funda<;:ao da SBB, no Rio de Janeiro, foi precedida de reuni6es no 
Jardim Boranico, Museu Nacional e Universidade Rural. Oficialmente sao aprovados 
os Estatutos e eleita a primeira Diretoria na Universidade Rural, em Itaguai, em 9 de 
janeiro de 1950. Eleita e empossada a primeira Diretoria, integrada por Heitor Grillo, 
da Universidade Rural, como Presidente; Joao Geraldo Kuhlmann, do Jardim Boranico 
do Rio de Janeiro, como Vice-Presidente; Honorio Monteiro Filho, da Universidade 
Rural, como 10 Secretario; Luiz Emygdio de Mello Filho, do Museu Nacional, como 
20 Secretario; Adir Guimaraes, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estadstica, 
como 10 Tesoureiro. Fernando Milanez assumiu 0 posto de editor da Revista a ser 
criada. Imediatamente apos a aprova<;:ao dos Estatutos e a elei<;:ao da Diretoria, realizou
se a Prime ira Reuniao Ciendfica, com apresenta<;:ao de trabalhos. Depois , 
periodicamente, foram feitas reuni6es de apresenta<;:ao de trabalhos no auditorio do 
Ministerio da Agricultura, no Castelo. 

A cria<;:ao da SBB e as reuni6es para apresenta<;:ao e discussao de trabalhos 
eram sempre acompanhadas de perro por jornalistas e noticiadas nos principais jornais 
da capital. Este fato mostra 0 presdgio angariado pel os cientistas dentro da SBB e, ao 
mesmo tempo, a capacidade da Sociedade de atuar na politica cientifica brasileira. 
Dai por diante, a SBB seguiu sua vida social, buscando consolidar os objetivos tra<;:ados 
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pelos seus idealizadores, caracterizando-se por sua regular ida de e fidelidade aos 

objetivos propostos quando da sua cria"ao. 
o professor Heitor Grillo, primeiro Presidente da SBB, entao Reitor da 

Universidade Rural, assumiu 0 posto de Vice-Presidente do CNPq, somando-se aos 
esfor"os do Almirante Alvaro Alberto de constituir um Conselho de Pesquisa capaz 
de entender e respeitar as diferenrras culturais deste vasto pais, buscando fomentar 
programas e projetos para 0 avan"o da Ciencia e da Tecnologia, nos seus diferentes 
quadrantes geograficos. Nao fossem as habilidades multiplas ; 0 esfor"o de Alvaro 
Alberto e seus auxiliares em insistir na implanta"ao de uma polftica para 0 fomento 
da Ciencia e Tecnologia, fortemente enraizada na forma<;:ao e capacita<;:ao de quadros 
para as institui"oes brasileiras, e 0 forte apoio da Academia Brasileira de Ciencias, a 
iniciativa nao teria tido 0 sucesso que alcan"ou. 

Heitor Grillo traz a sua colabora<;:ao calcada em seu amplo lastro cultural, na 
sua vivencia a frente de uma das mais importantes institui"oes de ensino e pesquisa 
na epoca e na sua integra"ao com a comunidade cientifica atraves da SBB. A ascensao 
de Grillo foi motivada por dois fatores importantes. De urn lado, 0 seu prestigio 
como Presidente de uma sociedade cientffica que despontava como significativa para 
o progresso do pais e a sua experiencia administrativa frente a uma institui<;:ao de 
ensino e pesquisa. De outro, pela sua indica<;:ao, feita por Mello Filho atraves de 
polfticos influentes, ao Presidente Getulio Vargas, que buscava entao, entre os cientistas 
do Rio de Janeiro, aquele para compor com 0 Almirante Alvaro Alberto a alta 
administra"ao do CNPq. 

o projeto de cria"ao de urn instituto de pesquisa no Amazonas, voltado para 
estudos da Hileia, apresentado e disc uti do (mesmo questionado em alguns pontos) ja 
na primeira reuniao da SBB, e impulsionado pelo CNPq, que instala, em 1955 em 
Manaus, 0 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA), ficando 0 Museu 
Paraense Emilio Goeldi a ele subordinado administrativamente. As pesquisas no Museu 
Goeldi sao entao retomadas, 0 intercambio cientifico com outras institui"oes e reatado, 
tendo a frente Walter Alberto Egler, procedente do Jardim Botanico do Rio de Janeiro. 
Egler e Paulo B. Cavalcante constituiam 0 quadro de botanicos do Museu Goeldi. 
o Instituto Agronomico do Norte (IAN) contava entao com J. Mur"a Pires, George 
A. Black, R. de Lemos Froes e P. Ledoux. As equipes das duas institui"oes, juntas, 
trouxeram novo alento as pesquisas botanicas no Norte do pais, agora contando 
tambem com 0 INPA. 

A SBB, em seus primeiros anos , teve 0 desafio maior de aumentar seus 
quadros. A forma"ao de novos botanicos foi 0 principal desafio na decada de 50, 
quando os cursos de p6s-gradua<;:ao na area ainda nao estavam instituidos. As reunioes 
anuais, iniciadas com a de Itaguai (fig. 5), eram repetidas a cada ano, em uma cidade 
diferente, sempre organizadas por Universidades e Institutos de Pesquisas e apoiadas 
pelos govern antes locais. 
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Figura 5 - Excursao durante aI ' Reuniao da SBB (!tagua" 1950): Honorio Monteiro , Fernando R. Milanez 
e Heiror Grillo. (Fonte: arquivo pessoal de Mari a do Carm o M onteiro) 

A SBB seguiu este caminho dentro da maior normalidade, em conformidade 
com 0 que dizem seus Estatutos e 0 que decidiam as Assembleias Gerais . Ora ao 
comemorar seu primeiro semi-seculo, uma visao abrangente permite delinear 0 que 
foi, em trac,:os gerais, a vida da Sociedade, com suas peculiaridades . Caracteriza-se 
por sua regularidade e fidelidade aos objetivos visados quando de sua criac,:ao. Em 
realidade, a SBB exerceu urn papel extremamente significativo com relac,:ao ao 
desempenho da comunidade botanica brasileira. Teve ela urn papel integrador, 
aproximando nucleos botin icos ate enta~ incomunidveis , aumentando 0 grau de 
conhecimento pessoal entre os botinicos e estreitando as relac,:6es pessoais. Cdticas 
e discordancias pre-existentes enfraqueceram-se e tenderam a desaparecer. Aumentaram 
os indices de fraternidade. A colaborac,:ao passou de excepcional a rotineira. Fez com 
que muito botinicos, enclausurados em seu campo de especialidade, se apercebessem 
da interdisciplinaridade com outros campos vizinhos ou distantes, ate entao vistos 
como incomunidveis. As visitas a instituic,:6es de ourros esrados cresceram em 
freqUencia e durac,:ao. As excurs6es em conjunto se tornam mais enriquecedoras e 
produtivas. 

Do exposto pode-se deduzir que a SBB prestou e presta enormes servic,:os it 
Ciencia em nosso pais e atua como nucleo de integrac,:ao social entre os cientistas, ao 
mesmo tempo que funciona como uma ponte, tanto para as comunidades ciendficas 
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localizadas no exterior como para as sediadas no pals. Por sua mobilidade, por sua 
agilidade e por sua capacidade de deslocar-se na vastidao do pals, assume uma func;:ao 
equalizadora, diminuindo as distancias em diferenc;:as regionais nos quadrantes do 
imenso territorio nacional. 

A importancia da Botanica no momento da vida nacional 

A consciencia coletiva desenvolvida na comunidade botanica, tendo como 
catalisador a SBB, fez com que, desde cedo, na evoluc;:ao da Sociedade, situac;:6es ou 
problemas de ambito regional ou nacional relativos a area de conhecimento Botanica 
fossem chamados a discussao, aos embates dos pontos de vista existentes e a procura 
das soluc;:6es mais adequadas. Ja na 2' Reuniao Anual da SBPC, realizada em Curitiba, 
no mesmo ana de fundac;:ao da SBB, 0 coronel Adir Guimaraes, entao Secrerario da 
SBB, abordou 0 papel dos Jardins Botanicos na vida ciendfica do pals, propugnando 
pela criac;:ao de um Jardim Botanico em Curitiba (fig. 6). Neste mesmo evento, um 
Simposio sobre Reflorestamento, proposto pela recem-criada SBB, contou com a 
presenc;:a de Felix Rawitscher, que tratou do complexo problema de reflorestamento 
em areas tropicais. 0 reflorestamento entao ja era vis to como uma das posslveis 
saldas para a soluc;:ao de problemas, ainda hoje atuais, e que tendem a se agravar em 
futuro proximo. 

o PAPEL 
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Figura 6 - Materia publicada na Gazeta do Povo, Curitiba, PR, 

O PAPEL DO PARANÁ NO CE 
É C O S DA B R I L H A N T E C O N F E R F Ê N C I A 

T A L , P E L O COR 
Curit iba presencia nestes dias que c e r r e m . fatos 

q u e terão de ficar gravados nos anais científicas bra
sileiros, uma vez que aqui se realiza a II Reunião Anual 
da Soc iedade Brasi leira para o Progresso da Ciência, 
c o n c l a v e que apresenta teses e projetos de sensíveis 
melhoramentos científicos para todo o território nacio
nal, incluindo-se de maneira bastante destacada a ca
pital paranaense, porquanto é apenas onde existe, no 
Brasi l , uma Divisão Regional daquela Sociedade cien
tifica. 

Destacando Curit iba entre um dos maiores centros 
estudiosas d o Brasi l , o Cé l . Adir Guimarães , da Socie
dade Botânica d o Brasi l pronunciou na segunda ses
são da II R e u n i ã o A n u a l da S.B.P.C., interessante e im
portante conferência sobre a "Necess idade de um Jar
dim B o t â n i c o e m Curit iba". 

R a z õ e s suf ic ientemente fundamentadas f izeram 
com que o grande expoente da S o c i e d a d e Botânica Bra-

NÁRIO BOTÂNICO NACIONAL 
R E C E M - R K A L I Z A R A E M NOSSA A C A P I -

ONEL A D I R G U I M A R Ã E S 
sileira apresentasse o seu tema, que deixou de ser já 
uma tese, o c u p a n d o o lugar mais destacado de exio
ma perfe i tamente prat icavel com o apoio de nosssos 
poderes públicos, e com a c o l a b o r a ç ã o imperacindivel 
daqueles estudiosos que ace i tam a v iabi l idade de um 
progresso verdadeiramente ascendente nos meios cien
tíficos paranaenses, c o m o brasileiros, 

N o decorrer de suas palavras , o ilustre conferen-

cista fez sentir o papel desta araucari lândia no cenário 
botânico nacional, de vez que, o interesse geral pela bo
tânica, em todo o Brasil , tem, no P a r a n á , o c i m o de 
tôda a sua grandeza. 

V e m . assim, a lcançando as suas verdadeiras fina
lidades, a II R e u n i ã o A n u a l da Soc iedade Brasi leira 
para e Progresso da Ciência, produzindo à altura das 
expectat ivas que, d igamos de passagem, eram as mais 
promissoras. 
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Abordando apenas a tematlCa reflorestamento - de uma mirfade de outras 
que a SBB abras;a ou pode tratar - cabem algumas consideras;oes sobre a impord.ncia 
desta Sociedade no atual momento da vida do pais. 

A energia necessaria a construs;ao da civilizas;ao brasileira, ao longo de meio 
milenio apos 0 encontro de culturas aqui ocorrido no chamado Descobrimento, foi 
ganha pela exploras;ao dos solos, sobretudo daqueles recobertos pela Floresta Atlantica 
e de seus valores suprajacentes. Foram os bens extraidos da area da Floresta Atlantica 
que possibilitaram 0 custeio dos elementos da nossa estrutura como pais. Cidades e 
portos, vias de comunicas;ao e estradas, universidades e hospitais, museus e teatros e 
ate mesmo as guerras em que nos envolvemos em nosso passado foram todos 
sustentados por aqueles valores. 

Como detentor de uma das tres gran des massas florestais do planeta (Brasil, 
Congo e Indonesia), aquela ainda menos selvagemente explorada, cabe, aos cientistas 
brasileiros, uma boa parcela na responsabilidade de seu usa, com sabedoria. A utilizas;ao 
de tais recursos de uma maneira sustentavel. A maior riqueza do pais ainda estad na 
aplicas;ao correta de uma politica de manejo dos bens florestais dos quais 0 pais e 
dotado. Nao e possivel entregar 0 destino do pais a madeireiros nomades e criminais, 
ao lucro imediatista ou a agricultores presos a tecnologias predatorias e defasadas de 
manejo do solo. Urn real desenvolvimento de nossas fors;as produtivas depende 
fundamentalmente do conhecimento das nossas riquezas florestais, em termos de 
Botanica, Quimica, Biologia e Tecnologia. 0 Brasil precisa de urn corpo de estudiosos 
de sua flora, abrangendo estudos taxonomicos, anatomicos, ecologicos, silviculturais 
e, sobretudo, garantindo a incorporas;ao a produs;ao de uma enorme quantidade de 
produtos para usa e gozo das populas;oes humanas. Acredita-se mesmo que na Botanica 
e na Quimica de Produtos Naturais se situa a principal vertente para urn efetivo 
desenvolvimento. 0 pais precisa de mais botanicos, de botanicos com formas;oes 
variadas. Precisa de mais investimentos em atividades como 0 reflorestamento de 
areas devastadas. 

Perspectivas e sugestoes 

o Brasil e freqilentemente chamado 0 "pais do futuro". De urn futuro longinquo 
e inatingivel , que se afasta quando se avans;a, que estaciona quando se recua. Mas 
nao se conclua dai que este futuro sera sempre assim. 0 futuro e meta e a melhor 
escada para alcanS;a-1o e ter tido urn passado. Para os que vivem neste pais e que Ihe 
querem urn enorme bern, nao restam duvidas de que ha de haver urn futuro. E este 
futuro depended sobretudo da capacidade do povo brasileiro de rejeitar a submissao, 
de escolher dirigentes mais afinados com 0 progresso calcado em novas bases, com 
uma concentras;ao de recursos e investimentos em educas;ao e em ciencia e tecnologia, 
elevando 0 nivel de sua populas;ao a altura de suas aspiras;oes e de suas responsabilidades. 
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Qual seria 0 futuro desejave! para 0 Brasil? Nao parece dificil responder. 
o Brasil de urn povo educado, conhecedor dos valores ambientais e empenhado em 
sua persistencia. 0 Brasil de urn povo sadio, trabalhador, alegre, bem-humorado e 
entusiasmado por seu pape! na comunidade das na<;:6es. Para tanto, e indispensave! 
poder contar com me!hores escolas, me!hores institutos de pesquisa e uma me!hor 
utiliza<;:ao do capital pensamento cientffico. Sao coisas possiveis e viaveis. 0 que se 
investe em pesquisa e ciencia retorna multiplicado por indicadores de eficiencia e de 
lucratividade. 

Que papel cabera a SBB neste quadro? Cabe a SBB propugnar por uma politica 
cientifica que encaminhe 0 pais na dire<;:ao mencionada. Cabe a SBB formular e 
repassar para 0 Governo os elementos essenciais de uma politica de gestao do patrim6nio 
vegetal, de incentivo a pesquisa boranica. Cabe a SBB fazer com que os politicos, 
sobretudo os bens intencionados, des<;:am de suas posi<;:6es e venham discutir 
diretamente com os boranicos 0 que fazer, 0 como fazer e 0 quando fazer. Finalmente, 
cabe a SBB gritar tao alto que nenhum muro burocratico ou politico possa impedir 
que os ecos de sua voz e da voz de seus associ ados alcancem as insrancias restritas do 
poder. E necessario ser ouvido, porque somente assim, atendendo aos reclames da 
sociedade organizadamente reunida em institui<;:6es como a SBB, podera 0 pais transpor 
o espa<;:o entre 0 agora e 0 futuro. 
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CAPITULO 3 

SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL: 50 ANOS 

Berta Lange de Morretes 
Universidade de Sao Paulo 

A ideia de fundar uma Sociedade para congregar os botanicos do Brasil 
nasceu durante a realiza~ao de urn Congresso de Botanica em Tucuman, na Argentina. 

De retorno ao Brasil, os botanicos Felix Kurt Rawitscher, Alarich Schultz, 
Luiz Emygdio de Mello Filho, Paulo de Tarso Alvim, Frederico Brieger, Fernando 
Romano Milanez, Mario Guimaraes Ferri e Geraldo Kuhlmann, entre outros, passaram 
a reunir-se em Sao Paulo e Rio de Janeiro, com a finalidade de estabelecer normas 
destinadas a reger a nova Sociedade. 

Foram criados dois grupos de trabalho , tendo 0 primeiro a seu cargo a 
e1abora~ao do projeto de Estacuto e, 0 segundo, a fun~ao de estabelecer os objetivos 
da Sociedade. 

o primeiro grupo foi integrado pelos botanicos Ahmes Pinto Viegas, Felix 
Kurt Rawitscher, Fernando Romano Milanez, Joao Geraldo Kuhlmann e Paulo de 
Tarso Alvim; 0 segundo, por Alarich Schultz, Berta Lange de Morretes, Dalvo de 
Mattos Dedeca, Frederico Brieger e Mario Guimaraes Ferri . 

Em reuniao conjunta, foi propos to que a nova Sociedade seria denominada 
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL (SBB). 

o primeiro grupo de trabalho e1aborou urn projeto de Estacuto compreendendo 
18 artigos e 17 paragrafos, abrangendo as normas que deveriam reger a Sociedade 
Botanica do Brasil. 

o segundo grupo de trabalho relacionou os objetivos da SBB, a saber: 

1. Congregar pesquisadores e pessoas interessadas no estudo da Botanica, em especial 
os Jovens . 

2. Promover anualmente urn congresso, no qual seriam apresentados os trabalhos 
de pesquisa dos associados. 

3. Propor, durante a Assembleia Gera!, mo~6es aos governos Federal e Estaduais, 
destinadas a resolver problemas na area de Botanica. 

4 . Realizar, apos os congressos, excurs6es cientificas para urn melhor conhecimento 
da vegeta~ao dos diferentes ecossistemas brasileiros. 

5. Manter uma revista destinada a publica~ao dos trabalhos de pesquisa dos socios 
da SBB. 

6. Atender a consultas feitas por entidades governamentais ou privadas, relativas a 
problemas botanicos. 
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Uma vez estabelecidos OS objetivos da Sociedade, 0 grupo de trabalho realizou 
entre os boranicos uma enquete destinada a escolha do mes em que deveria ser 
realizado 0 Congresso. Dois meses foram sugeridos pela maio ria consultada: janeiro 
e setembro, devido a presenc;:a de flo res em todo 0 Brasil. 0 grupo de trabalho optou 
por janeiro, por ser mes de recesso escolar e por apresentar temperaturas elevadas 
em todos os Estados. Como e POSSlvel verificar, foram levados em conta os problemas 
que os bot:'inicos do Norte e do Nordeste iriam enfrentar se a realizac;:ao do conclave 
se desse no meio do ana e as temperaturas fossem muito baixas. 

Como etapa seguinte, 0 grupo de trabalho sugeriu que 0 congresso deveria 
se realizar em urn Estado escolhido pelos socios, na AssembIeia Geral, e que apenas 
dez anos depois poderia vol tar a ocorrer no mesmo Estado, preferencialmente em 
uma cidade diferente e com excurs6es tambem em outras regi6es. Esta medida foi 
proposta para que todos os Estados do Brasil fossem conhecidos pelos associados. 

A seguir, 0 grupo de trabalho procurou resolver 0 problema de transporte 
dos socios estudantes e 0 seu alojamento. Ficou acertado que seria pedida a colaborac;:ao 
da aeronautica e ados colegios internos e casas de estudantes nas cidades em que 
ocorrena 0 congresso. 

As atividades dos dois grupos de trabalho foram encerradas no dia 17 de 
dezembro de 1949. 

As 10 horas do dia 9 de janeiro de 1950, no Edifkio Central da Universidade 
Rural do Rio de Janeiro, com a presenc;:a de 43 pessoas, foi aberta, pelo Professor 
Alcides Franco, Diretor da Escola Nacional de Agronomia, a reuniao de instalac;:ao 
da Sociedade Boranica do Brasil. 0 Senhor Diretor disse da grande honra que 
representava para a Universidade Rural a escolha de sua sede para a realizac;:ao do 
primeiro congresso da nova Sociedade e, em seguida, convidou para tomar parte na 
mesa os bot:'inicos Felix Kurt Rawitscher, Geraldo Kuhlmann, Alexandre Brade, 
Fernando Romano Milanez, Paulo de Tarso Alvim e Alarich Schultz, alem do Prefeito 
Municipal de Itaguai, Jose Maria de Brito. A seguir, 0 Sr. Presidente da mesa concedeu 
a palavra ao Prof. Felix Kurt Rawitscher, que expos as finalidades da nova Sociedade, 
revelando as numerosas vantagens que a mesma apresentara, em especial, congregando 
os pesquisadores e os interessados em Boranica, publicando os trabalhos dos associados 
e colaborando em atividades destinadas a promover 0 progresso da Bot:'inica. 

Apos uma serie de discuss6es, foi proposta uma diretoria provisoria e decidiu
se tam bern que, apos a discussao de Estatuto e dos objetivos da Sociedade, seria 
eleita a diretoria definitiva. 

A diretoria provisoria, aceita por unanimidade, foi composta pelos Senhores: 
Heitor Grillo - Presidente; Joao Geraldo Kuhlmann - Vice-Presidente; Fernando 
Romano Milanez - Secrerario; Coronel Adyr Guimaraes - Tesoureiro. 

o Senhor Presidente passou a fazer a leitura do projeto de Estatuto e dos 
objetivos da Sociedade. Apos numerosas discuss6es, ambos foram aprovados, com 
pequenas alterac;:6es. 
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Durante a Assembleia Geral, ficou resolvido que 0 20 Congresso da Sociedade 
Botanica do Brasil teria como sede a Escola Superior de Vi<;:osa e que a reuniao seria 
realizada na segunda quinzena de janeiro de 1951. 

Em seguida, passou-se a elei<;:ao, por voto secreto, da Diretoria, do Conselho 
e do Editor, que iriam reger a Sociedade durante 0 perfodo de 1950-51. Foram 
escolhidos escrutinadores Mario Guimaraes Ferri e Honorio Monteiro Neto. 

Apurados os votos, verificou-se que foram eleitos: Presidente - Heitor Grillo; 
Vice-Presidente - Joao Geraldo Kuhlmann; Primeiro-Secrerario - Honorio Monteiro 
Filho; Segundo-Secretario - Luiz Emygdio de Mello Filho ; Tesoureiro - Adyr 
Guimaraes; Editor - Fernando Romano Milanez; Conselho - Felix Kurt Rawitscher, 
Alvaro Fagundes, Frederico Brieger, J. Vasconcelos Sobrinho, Paulo de Tarso Alvim, 
Alarich Schultz e Alexandre Curt Brade. 

Encerrada esta etapa da Assembleia, passou-se a apresenta<;:ao dos dois 
trabalhos que representaram as primeiras contribui<;:6es cientificas dos socios da nova 
Sociedade. Paulo de Tarso Alvim falou sobre "Sintomas de deficiencias em Agave" e 
Alarich Schultz relatou ''Aspectos do Congresso Sul-Americano de Botanica realizado 
em Tucuman, Argentina". 

A seguir foi lido, pelo Senhor Presidente, urn telegram a do botanico Dardano 
de Andrade Lima, solicitando a indusao do seu nome na rela<;:ao dos socios fundadores 
da Sociedade Botanica do Brasil. 

Nada mais havendo a tratar, 0 Sr. Presidente encerrou a sessao, da qual foi 
lavrada a ata assinada por quarenta e tres presentes, que passaram a ser os socios 
fundadores da Sociedade Botanica do Brasil. 

Mais tarde, foram acrescentados a primeira rela<;:ao de nomes mais vinte e 
seis, tornando-se, desta maneira, tam bern socios fundadores. 

Assim, a Sociedade Botanica do Brasil teve sessenta e nove socios fundadores. 
Examinando-se esta rela<;:ao de nomes, verifica-se fato interessante: apenas seis mulheres 
integravam a lista dos sessenta e nove socios. 

o que caracterizou desde 0 inicio a Sociedade Botanica do Brasil foi a 
cordialidade e solidariedade entre os socios. Durante a apresenta<;:ao dos trabalhos, 
crfticas, sugest6es e discuss6es sempre foram amigaveis e nunca levadas a campo 
pessoal. 

A medida em que os anos foram passando e 0 numero de socios foi 
aumentando, verificou-se que todas as areas da Botanica tinham representantes no 
quadro social. De infcio, taxonomistas constituiam a maioria. Mas, pouco a pouco, 
fisiologistas, anatomistas e ecologistas passaram a apresentar seus trabalhos de pesquisa 
e, em dado momento, tornaram-se necessarias varias sess6es para cada uma das 
areas, tal 0 numero de trabalhos inscritos . 

Continuou 0 salutar incentivo para que os jovens apresentassem seus trabalhos 
oral mente, a fim de se habituarem a falar em publico, sofrer criticas e saber responder 
aos questionamentos de diferentes ordens. Muitos dos atuais pesquisadores de reno me 
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reconhecem 0 valor dos treinamentos recebidos durante a apresentayao dos seus 
trabalhos de pesquisa nos congress os da Sociedade Botanica do Brasil. 

Em 1958, os congressistas resolveram fundar urn jornal que deveria relatar 
os faros jocosos ocorridos durante 0 evento. Este semanario foi denominado MARIO, 
MARIA E MARICO, em homenagem aos redatores Mario Duarte, Maria Henriqueta 
Homrich e Marico Meguro. Este jornal teve enorme sucesso, a ponto de so poder ser 
distribuldo na hora do almoyo, pois apos a primeira distribuiyao ouvia-se a risada 
dos socios que liam 0 noticiario durante a realizayao das diferentes sess6es! 

"Mario, Maria e Marico" foi publicado durante muiros anos, deixando de 
ser editado na ultima decada. 

Outra medida simpatica proposta pela Assembleia Ceral foi lembrar, sob 
forma de urn minuro de silencio e uma breve biografia lida por urn dos associados, 
dos socios que deixaram 0 nosso convlvio no ana anterior. Tambem esta norma tern 
sido esquecida em alguns dos ultimos congressos. 

Os anos foram passando. A Sociedade Botanica cresceu muiro e, em 
conseqiiencia deste crescimento, foram surgindo problemas de diferentes naturezas. 
Verificou-se, por exemplo, que 0 certificado de freqiiencia era muito cobiyado, 
especialmente pelos bora.nicos mais jovens e pelos socios estudantes, sem que os 
mesmos muitas vezes estivessem presentes as sess6es. Em Assembleia Ceral, ficou 
decidido que em cada sessao seria passada, em diferentes horas, uma lista de freqiiencia 
e que apenas aqueles que tivessem 95% ou mais de comparecimenro receberiam 0 

certificado. Esta simples medida encerrou 0 "turismo particular" em horario de 
trabalho e funcionou bern durante muitos anos. 

Ourro problema que surgiu em decorrencia do aumento do numero de socios 
foi 0 nao pagamento das anuidades e, em conseqiiencia, a necessidade de constantes 
cobranyas. 0 faro foi discutido em Assembleia Ceral, tendo ficado acertado que seria 
aplicado, sem perdao, 0 Art. 7 do Estatuto. 

Pouco a pouco, verificou-se que 0 Estatuto da Sociedade Botanica do Brasil 
deveria ser mais abrangente, contendo maior numero de artigos e paragrafos, para 
que rodos os problemas pudessem ser solucionados. Em conseqiiencia, 0 Estatuto 
sofreu varias modificay6es. A ultima alterayao do Estatuto da Sociedade Botanica do 
Brasil ocorreu durante a realizayao do 48° Congresso N acional de Botanica, realizado 
no Craro/CE, em 29 de julho de 1997. 

o constante aumento do numero de socios pertencentes a mesma area 
Botanica conduziu a formayao de novas sociedades. Assim, por exemplo, os numerosos 
ficologistas julgaram por bern fundar sua propria sociedade, separando-se da SBB. 
o mesmo fenomeno ocorreu com os fisiologistas, os ecologistas e, por ultimo, com 
os pesquisadores da area de microscopia eletronica de transmissao. A bern da verdade, 
e necessario lembrar que muitos destes socios, apesar de terem fundado as novas 
sociedades, ainda pertencem ao quadro da SBB, inclusive apresentando trabalhos por 
ocasiao da realizayao dos congressos. 
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A Sociedade Botanica do Brasil nunca podera se esquecer da colabora<;:ao 
prestada pelo socio Ezechias Paulo Heringer. A partir do momento em que a 
documenta<;:ao da SBB foi se avolumando, Heringer ofereceu urn comodo da sua 
residencia para abrigi-Ia. Durante muitos anos esta colabora<;:ao persistiu, tanto que, 
em Assembleia Geral, 0 nosso socio foi designado Secretirio-Permanente da SBB. 

A Sociedade Botanica do Brasil ate a presente data ainda nao possui sede 
propria. Vivemos em sedes cedidas por diferentes entidades, apesar de estarmos 
completando 50 anos! A esperan<;:a de podermos conquistar 0 nosso espa<;:o esti cada 
vez mais proxima. 

Verifica-se que os congressos realizados ate hoje seguiram a salutar proposta 
estabelecida logo de infcio. Nos 50 anos de atividade percorremos praticamente 
quase to do 0 Brasil. Apenas os Estados do Acre, Amapi, Rondonia, Roraima, Tocantins 
e Espirito Santo ainda nao foram sede de nossos conclaves. Os socios tern a esperan<;:a 
de que nos proximos anos as reuni6es sejam realizadas nestes Estados, apesar de estes 
Estados serem jovens, na maio ria dos casos. 

Podemos sem duvida afirmar que a Sociedade Botanica do Brasil conseguiu 
atingir todas as metas propostas por seus fundadores, nestes 50 anos de atividade 
ininterrupta. 

A titulo de ilustra<;:ao, sao apresentadas a seguir algumas fotos de Congressos 
Nacionais de Botanica (decadas de 1960 e 1970). 

Figura 1 - Sessao de instala<;ao do XV Congresso Nacional de Botanica (Porto Alegre, 1964): Mario G. Ferri, 
Berta L. de Morretes, Maria H enriqueta Hom rich, Manoe! Ventura e outros 
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Figura 2 - Sessao T ecnica durante 0 XIX Congresso Nacional de Boranica (Forta leza, 1968): Alfredo G. 
Ferreira, Dardano de A. Lima e Berta L. de Morretes 

Figura 3 - Sessao T ecnica durante 0 XXI Congresso Nac ional de Boranica (Joao Pessoa, 1970) : Maria das 
Gra~as L. Wanderley, C I6vis Ferraz de O liveira Santos e Neyte de O li veira Sieghoski 
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Figura 4 - Grupo de congressistas no XXIII Congresso Nacional de Botanica (Garanhuns, 1972): Marly 
Vicente, Berta L. de Morretes, Geraldo Mariz e Olmos 





CAPITULO 4 

AS SESSOES TECNICAS NOS CONGRESSOS NACIONAIS 
DE BOTANICA: 50 AN OS EM CONSTANTE EVOLUC;AO 

Graziela Maciel Barroso 
Jardim Botanico do Rio de Janeiro 

e 
Ariane Luna Peixoto 1 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Mais do que nunca, e preciso tamar consciencia da nossa 
historia, da nossa cultura - principal mente da nossa lingua 
- pois sao eles 0 nosso maior patrim6nio. Mais do que 
merecer, os nossos valores precisam ser preservados2 . 

Na primeira metade do seculo XX os boranicos brasileiros trabalhavam 
predominantemente em grupos de pesquisas de poucos integrantes ou mesmo, algumas 
vezes, solitariamente. Os herbarios e os laboratorios eram os locais de trabalho e de 
encontros esporadicos com outros cientistas para compartilhar e discurir ideias. As 
expedi<;:6es de campo tambem eram momentos especiais, nao so para a busca de 
dados, como para a troca de informa<;:ao sobre as pesquisas realizadas pelos diferentes 
grupos. Camillo Torrend, Jose Badini, Mello Barreto, Carlos Stellfeld, Vasconcelos 
Sobrinho, Karl Arens, Neves Armond, Ernest Ule, Jaques Huber, Adolpho Ducke, 
Carlos F. Hoehne, Joao G. Kuhlmann, Liberato J . Barroso, Alberto J. Sampaio, 
Chaves Batista, A. C. Brade, Arruda Camara, Berta Lutz, Osvaldo C. Peckolt, F. G. 
Brieger, Coaracy Franco, Moyses Kramer, entre muitos outros, sao representantes 
desta importante fase da Boranica brasileira. 

A primeira Reuniao Sui-Americana de Boranica, realizada em 1938 no Rio 
de Janeiro, reuniu, pela primeira vez, no Brasil, cientistas que lidavam com Boranica, 
em urn congresso cientifico. A iniciativa tomada por Paulo Campos Porto, diretor do 
Instituto de Biologia Vegetal (do qual 0 Jardim Botanico do Rio de Janeiro fazia 
parte), Alberto Castellanos, do Museu de Historia Natural (Buenos Aires) e Fernando 
Rosa Mato, do Museu de Historia Natural (Montevideo), tinha a finalidade de 
"congregar os esfor<;:os dos botanicos do continente no melhor conhecimento de sua 

I Boisista do CNPq 
2 G. M. Barroso, Congresso Nacional de Bodnica, 1998. 



48 TRAJETORIA DA SOCIEDADE B OTAN ICA DO B RAS IL EM 50 ANOS - REsGATE DA MEMORIA DOS SEUS CONGRESSOS 

flora, bern como dos demais aspectos das ciencias biologicas a ela relacionados" 
(Porto et al., 1938). Compareceram ao evento 236 cientistas, sendo 134 do Brasil e 
122 do exterior. Alem de sessoes plenarias, com conferencias, apresentarrao e discussao 
de propostas, ocorridas no Palacio Tiradentes, foram realizadas, no Jardim Boranico 
e no Museu Nacional, 8 Sessoes Tecnicas para exposirrao e discussao de 130 trabalhos 
cientfhcos: Boranica Sistematica (Cript6gamos), com 21 trabalhos apresentados; 
Boranica Sistematica (Fanerogamos), com 17 trabalhos; Microbiologia, com 6; 
Morfologia, com 9; Fisiologia, com 8; Genetica, com 6; Geoboranica, com 21; 
Botanica Aplicada, com 35. Foram realizadas tambem expedirroes ciendficas, quando 
os congressistas foram hospedes da prefeitura de Petropolis, "que os cumulou de 
gentilezas", e "teve lugar uma excursao a restinga de Cabo Frio, sendo a viagem feita 
em litorinas especialmente postas a disposirrao dos congressistas pelo Governo do 
Estado" (Porto et aI., 1938). Ao entardecer do dia 15, os congressistas foram recebidos 
no Jardim Boranico, junto a residencia do Diretor, quando houve uma apresentarrao 
da orquestra e do corpo de baile do Teatro Municipal, alem de numeros de musica 
dpica brasileira. 0 primeiro volume dos Anais da Primeira Reuniao Sui-Americana 
de Boranica (Porto et aI., 1938) ilustra com fotos varios momentos deste evento. 

Na decada de 40, a criarrao de uma sociedade que congregasse os estudiosos 
da Boranica era urn dos principais anseios dos boranicos brasileiros (Peixoto & Barbosa, 
1998). "A ideia de se fundar uma sociedade com a finalidade de se discurir assuntos 
ligados a pesquisa, de se formar urn ambiente onde se divulgassem trabalhos cientificos 
e se pudessem trocar opinioes e se desenvolver mais estudos referentes a Botanica, 
foi uma das bandeiras de Honorio Monteiro Filho que teve em Milanez, Kuhlmann 
e Luiz Emygdio a melhor acolhida. A ideia foi aceita, com entusiasmo por toda 
comunidade de especialistas ligados ao ass unto nos diversos pontos do Brasil. A 
necessidade de se criar esparros para discussao das pesquisas em andamento, das 
novas descobertas, para conhecer boranicos jovens que eram formados 
predominantemente nas escolas de Agronomia e Farmacia era evidente" (Barroso, 
1999) . A iniciativa, entretanto, so comerrou a tomar vulto em 1948, durante a 2 ~ 

Reuniao Sui-Americana de Boranica, realizada em Tucuman, Argentina. A este conclave 
compareceram os mais eminentes cientistas da epoca, dentre os quais 15 brasileiros 
(a maior delegarrao, depois da Argentina) que aproveitando a oportunidade do encontro, 
discuriram e estabeleceram as bases para a criarrao da Sociedade Boranica do Brasil 
(Peixoto, 1999). 

Urn ourro fato importante, que veio reforrrar a ideia ja nascida no seio de 
boranicos brasileiros, foi a fundarrao da Sociedade Brasileira para 0 Progresso da 
Ciencia (SBPC), em 1948, por iniciativa de Mauricio Rocha e Silva, Wilson Teixeira 
Beraldo, Gastao Rosenfeld e Jose Reis. A SBPC tinha, como seu principio basico, a 
defesa de urn desenvolvimento cientffico, tecnologico e culrural adequado as reais 
necessidades do pais. As discussoes entre cientistas de diferentes formarroes e que 
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atuavam em diferentes areas do conhecimento, na recem-criada SBPC, fomentavam 
e criavam ambiente propicio para discuss6es entre cientistas da m esma area de 
conhecimento ou de areas de conhecimento correlatas, deixando a mostra a necessidade 
de somar esfonros na defesa de uma politica cientifica nacional. 

Os botanicos Joao Geraldo Kuhlmann, Felix Rawitscher, Felisberto de 
Camargo, Joao Vasconcelos Sobrinho, Fernando Romano Milanez, Ahmes Pinto Viegas 
e Paulo de Tarso Alvim elaboraram urn projeto de estatuto para a SBB, que foi impresso 
na Un iversidade Federal de Vi<;:osa (entao Escola de Agronomia de Vi<;:osa) e distribuido 
aos cientistas da epoca. Alguns meses depois, nos dias 9 e 10 de janeiro de 1950, 
reuniram-se, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (entao U niversidade 
Rural) , cientistas de diversos estados do Brasil, com 0 intuito de fundar a Sociedade 

Boranica do Brasil (SBB), cuja finalidade princi pal era a de promover e incentivar, no 
pais, 0 estudo da Botanica nos seus variados aspectos e especialidades. Nessa reuniao 
o estatuto foi discutido e aprovado, bem como foi eleita a primeira diretoria. 

A reuniao de funda<;:ao da SBB compareceram 0 Ministro de Agricultura, 
Dr. Daniel de Carvalho, 0 delegado do Brasil na UNESCO, Dr. Paulo Carneiro, bem 
como outras autoridades politicas e cientificas. A nodcia da cria<;:ao da Sociedade, 
seus trabalhos iniciais e 0 primeiro encontro anual de botanicos foi noticiada, com 
destaque, pelo Jornal do Bras il de 15 .0 1.1 950, em materia assinada por O. Fro ta 
Pessoa (fig. 1) e pelo Jornal do Commercio de 13 e 14.02. 1950, que publicou a ata da 
sessao de encerramento dessa primeira reuniao e 0 resumo dos trabalhos ciendficos 
apresentados. A Gazeta de Nodcias de 17.01.1950 noticiou: "A Sociedade Boranica 
do Brasil foi instalada no dia 10 do corrente na Universidade Rural". Neste mesmo 
dia, as 14 horas , iniciaram-se as Sess6es Tecnicas, que se estenderem pelos dias 11 e 
12, quando usa ram d a palavra Paulo de T. Alvim e Alarich Schultz (co m 2 
comunica<;:6es), Karl Arens (com 3 comunica<;:6es), Luiz Emygdio de Mello F ilho, 
Mario G. Ferri, Oswaldo Bastos de Menezes (2 comunica<;:6es), Honorio Monteiro 
Filho e Felix Rawitscher. H eitor Grillo, Presidente do evento, leu tn~s comunica<;:6es 
de cientisras que nao puderam comparecer ao even to: uma de Nelson Resende, da 
Yale University, e duas de Alcides Teixeira e Walter Bruno" (quadro 1). "Encerradas as 
sessoes cientificas, que constituiram a primeira parte da Reuniao Inaugural da 
Sociedade, tiveram inicio as excurs6es" (Jornal do Commercio, 13.02.1950). A 
primeira foi a regiao de Mazomba, municipio de Itaguai, e a segunda nos arredores 
da Universidade Rural, quando foi oferecido, pelo prefeito local, um churrasco aos 
cientistas presentes a Reuniao. Na sessao de encerramento falou 0 Dr. Paulo Carneiro, 
delegado do Brasil junto a UNESCO, que destacou a necessidade da cria<;:ao do 
Instituto da Hileia Amazonica. Adir G uimaraes propos uma homenagem a Adolfo 
Ducke, que estava se rerirando oficialmente da vida profissional. Honorio Monteiro 
comunicou 0 falecimento de Liberato Joaquim Barroso, sendo a ele prestada uma 
homenagem pela recem-criada Sociedade. 
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'A CIINCIA EM MARCHA 

fUNDADA A SOCIEDADE BOTANICA DO BRASil 
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Figura 1 - Materia assinada por O . Frota Pessoa sobre a recem-criada Sociedade Botanica do Brasil, publicada 
no Jornal do Brasil de 15 de janeiro de 1950, encabe~ada por fotografia da mesa que presidiu os trabalhos da 
sessao de funda~ao da Sociedade, ocorrida na Universidade Rural, Itaguaf-RJ. (da esquerda para a direita: A. 
Schultz, P. Alvim, F. Milanez, A. Franco, J. G. Kuh lmann, F. Rawitscher e A. C. Brade). Fonte: Arqu ivos da 
UFRRJ. 

A mesa prendia os trabalhos de Fundação da Sociedade Botânica do Brasil, quando falava prof. Felix Rawitscher. Da esquerda para direita: prof. A. Schultz (Faculdade de Filosofia Do Rio Grando do Sul), Paulo Alvim (Escola de Agronomia de Viçosa), F. Milanez (Jardim Botânico do Rio), Alcides Franco (diretor da Escola de Agronomia da Universidade Rural), J. G. Kuhimann ( diretor do jardim Botânco), F. Rawitscher (Faculdade de Filosofia de São Paulo) e A. C. Urade (Jardim Botânico). 

A CIÊNCIA EM MARCHA 

FUNDADA A SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL 
No dia 9 da corrente reuni

ram-se na Universidade Rural 
cientistas de diversos Estados 
para fundarem a Sociedade Bo
tânica do Brasil. E' esta a pri
meira associação do país que 
congrega os que se dedicam ao 
estudo dos vegetais sob qualquer aspecto, e os que, de qualquer modo, 
se interessam pelo progresso 

da Botânica, 
Estiveram presentes cientistas 

4o Jardim Botânico do Rio, do 
Museu Nacional, da Faculdade 
Nacional da Filosofia, do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica de vários institutos 
subordinados ao Ministério da 
Agricultura, das Faculdades de 
Filosofia e Ciências de São Pau
lo e Porto Alegre, da Escola de 
Agronomia de Viçosa, da Escola 
cie Agronomia do Recife, e da 
f>ropría Universidade Rural, 

A DIRETORIA E O 
CONSELHO 

A diretoria eleita ficou assim 
constituída: Presidente, Prof. 
Heitor Grilo, da U. Rural: vice-
presidente. Dr. J . G. Kuhl-
mann. diretor do Jardim Bo
tânico do Rio; 1.° Secretario, 
Prof. Honorio Monteiro, da U. 
Rural ; 2 o Secretario, Prof. Lute 
Emidio de Melo Pilho, chefe da 
Seção de Botânica do Museu Na
cional; Tesoureira. Cel. Adir: 
Guimarães, do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística; 
Editor da Revista, Prof. Fer
nando Milanez. do Jardim Bo
tânico. 

Para conselheiros foram elei
tos: Dr . A. C, Brade, do J a r 
dim Botânico do Rio; Dr. Ál
varo Barcelos Fagundes, da U. 
Rural; Prof. F . Rawitseher, da 
Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de São Paulo; Prof. 
Bríeger, da Escola Superior da 
Agricultura Luiz de Queirós, de 
Piracicaba; Prof. P. Alvim, da 
Escola cie Agronomia da Viçosa 
(Minas): Prof. A. Schultz, da 
Faculdade de Filosofia de Porto 
Alegre; e Prof. Vasconcelos So
brinho, da Escola de Agronomia 
de Recife. 

Com esse grupo de botânicos 
tão representativo é de prever-
se um futuro cheio do realiza
ções para a nova S. B . B . 

AS COMUNICAÇÕES 

Apôs a discussão e aprovação 
Aos estatutos da Sociedade e da 
eleição da primeira diretoria, 
desenrolaram-se. durante a se
mana, as comunicações cientifi
cas que tornaram esse conclave. 
além da reunião de fundação da 
nova Sociedade, o seu primeiro 
Congresso cientifico. 

No dia 10, o Prof. V. Alvim 
fez um comunicado sobre uma 
doença das piteiras (Apave) quej 
ele comprovou ser devida á ca
rencia de magnésio no solo; e o 
Prof . A. Schultz fez um relato 
das atividades em que tomou 
parte na 2ª Reunião sul-Ame- : 

ricana de Botânica, realizada 
em Tucuman (Argentina), exi
bindo projeções coloridas. No 
dia 11 seguiram-se as apresen
tações de trabalhos, tendo fala
do os P r o f . Rawitscher Ferri 
(Fac. Filosofia de São Paulo) 
Arens (Fac. Nac. de Filosofia) 
Bruns (Viçosa) e Bastos Mene
ses (U. Rura l ) . 

No dia 12 os congressistas fi-
zeram uma excursão botânica no 
Município de Itaguiai onde está 
sediada a Universidade Rural, 
tendo-lhes sido oferecido um 
churrasco pelo sr . Prefeito de 
Itaguai. 

No dia 13 realiazouse outra ex
cursão, desta vez ao Horto Flo
restal no quilômetro 61 da Es 
trada Rio São Paulo. 

O encerramento dos trabalhos 
está marcado para amanha, ás 
15 horas, no Ministério da Agri
cultura sendo que a Associação 

dos Antigos Estudantes nos Es
tados Unidos (Alumni). da qual 
fazem parte muitos dos congres
sistas, oferecer-lhes-á uma re
cepçâo no Instituto Brasil-Esta
dos Unidos, para a qual estão; 
convidados todos os participan
tes da 1ª Reunião da Socieda
de Botânica do Brasil. 

"CIÊNCIA E' P O D E R " 

Na inauguração do presente 
Congresso, o Professor Feiix Ra
witscher proferiu uma oração 
em que definiu os objetivos da 
S . B . B . e mostrou a influen
cia decisiva, que terá no progres
so da botânica brasileira, Todos 
os paises. disse o professor Ra
wítscher têm uma sociedade de' 
botânica. O nosso, contendi 
com um corpo de botânicos ilus
tres, n&o podia mais dispensar; 
a sua, para congregá-los. A ci, 
encia aplicada não pode flores
cer sem basear-se na ciência pu
ra . Ciência é poder. Unidos, po
deremos fazer ouvir nossa opi
nião a respeito dos relevantes 
problemas técnicos relacionadas 
com os vegetais. Nossa socieda
de será certamente acatada pe
lo governo, visto serem nossos 
pareceres ditados por sentímem
tos abnegados. Teremos de con
seguir, não tanto recursos eco
nomicos. mas, principalmente, 
compreensão. 

O FUTURO E O PASSADO 

Se a nova entidade desenvol
ver suas atividades futuras com 
a energia que dela se espera, 
benefícios realmente relevantes 
advirão para a cincia das plan
tas. De fato, nosso ambiente 
botânico se tem caracterizado.; 
ha 11 anos, por estagnamemto, 
que não corresponde ao valor 
dos cientistas que se dedicam 
entre nós a este setor. 

E' bem verdade que continua
ram sua produção valiosa os bo
tânicos, daqui ou dali; mas isso 
individualmente, sem que ne
nhuma vez se tenham encontra
do com o propósito oficial de 
intercambiar experiência, e dis
cutir problemas. 

Certamente conseguirá a So
ciedade Botânica do Brasil re
petir, dentro em breve, congres
SOS do brilho do que se realizou 
no Rio em 1038 sob o nome de 
1ª Reunião Sul Americana de 
Botânica, por iniciativa de Cam
pos Porto, e que foi a maior 
acontecimento deste tipo em dis
da a historia brasileira. 

RECORDANDO 

Naquela Reunião, inaugurada 
com enorme brilho no Palacio 
Tiradentes. estiverem presentes 
representantes de 21 paises in
ciusive Alemanha, Belgica. Di
namarca. Estados Unidos, H o 1 
landa, Hungria, Inglaterra, Sué

cia, Suiça, Romania, Japão, 
além dos sul-ame.ricanos. Eram 
ao todo 200 congressista. Fo
ram apresentados 114 trabalhos 
assim distribuído: Botânica 
sistemática (Criptógamos) -
13: Botânica Sistematica, (Fa
nerógamos) - 20; Microbiolo

gia — 6: Morfologia — 10: Fi
siologia - 8 ; Genética - 8; 
Geobotanica — 22; Botânica 
Aplicada — 32. 

Além do longo trabalho de ex
posição e critica dos trabalhos 
apresentados, realizado no selo 
das respectivas comissões, os 
congressistas realisaram ainda 

iuma viita ao Jardim Botânico 
snaquela ocasião primorosamen-

te cuidado), que foi considerado 
por muitos dos estrangeíros co-
mo o mais belo dO mundo, uma 
excursão petropolis e outra á-
restinga de Cabo Frio. visitas ao 
Museu Nacional colocação de 
uma placa de bronze no monu-

mento de Barbo.sa Rodrigues 

pela Delegação Uruguaia, e gar-
den-party na residencia do Di
retor do Jardim Botanico. TO
das os trabahos foram publica
dos nos "Anais da 1ª Reuinião 
Sul-Americana de Botânica" tanto 
no aspecto técnico como no parcial, foi 

devido o grande tino 
administrativo de Campas Por
to, então diretor do Jardim. 
Auguramos para a Sociedade 
Botânica do Brasil vida longa e 
pontilhada de realizaçõe:s como 
aquela. 

BIBLIOGRAFIA 

Dusenia — publicitario periódi
ca de Sclentia Naturalli Vol. 1. 
Fasc. 1. Curitiba, janeiro de 
1950- Editor J . G. Hertel (Av. 
Vicente Machado, I446, Curi
tiba, P a r a n á . 

Curitiba, em matéria de ci
ência, é a ttrra dos rnilagres. 
Mais uma prova é Dasénia, re

vista de ciências naturais, que 
acaba de aparecer, sem nenhum 
auxilio oficial como resultado 
do idealismo e capacidade de 
realização deste jovem botânico 
DO Museu Paranaense, J . G. 
Hertel. 

O nomne é dado em homenagem 
a Pér Karl Hjalmar Dusén, 
grande botânico sueco, autor do 
meíhor trabalho até hoje reali
zado sobre as plantas do Para-
ná, falecido em: 1026. Deixou pu-
blicados 63 trabalhos cientificos 
e ricas coleções de plantas re-
colhidas hoje aos Museus nacio
nais e estrangeiros. 

O 1º fascículo de Dusenia 
traz em 8 0 Páginas os seguintes 
trabalhos: Bio-bibilografia de 
Dusén. Klobusitzlky, "Princípios 
coagulantes e anti-coagulantes 
nos venenos de serpentes; M. 
Carrera "Uma nova espécie de 
Glaphiropyga da zona do canal 
do P a n a m á ' : Lane "Nectopi 
cal Ceroplatinae"; Moure "No 
ta.s sobre alguns M e l o p o n i n a e 
bolivianos". 

O. Frota Pessoa 
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Quadro l. Comunica<;:6es cientfficas apresentadas durante a reuniao inaugural 0 " Reuniao Anual) da 
Sociedade Bocanica do Brasil, realizada na Vniversidade Rural (hoje Vniversidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro), ltaguaf-RJ, de 9 a 15 de janeiro de 1950. 

Autores Titulo das comunica<;6es orais apresentadas 

Paulo de Tarso Alvim Sintomas de deficiencia mineral em Agave sisalana 

Alarich Schultz Relato da II Reuniao Sui Americana de Bocanica, realizada em 
Tucuman, Argentina (com proje<;:6es coloridas) 

Karl Arens Estudo anatomico da semente de " ucuuba" com a finalidade de 
obter elementos para sua utiliza<;:ao em tortas e farelos 

Karl Arens Alguns dados sobre a forma<;:ao e a influencia do solo florestal 

Karl Arens Oscila<;:6es diurnas da concentra<;:ao osmotica nas duas faces da 
folha de Elodea 

Alarich Schultz Projeto de terminologia das madeiras do Brasil 

Luiz Emygdio de Mello Filho Vma especie de Fuchsia nova para 0 Brasil: Fuchsia magellanica 
Lam. 

Mario Guimaraes Ferri e Influencia de fi to-hormonios nos movimenros das articula<;:6es 
Lucia V. de Camargo das folhas do feijao 

Osvaldo Bastosde Menezes Hibrida<;:ao natural em Guando 

Osvaldo Bastos de Menezes Transloca<;:ao cromossomica esponcanea em milho brasileiro 

Nilton de Resende Plantas Fontes de materia prima para a produ<;:ao comercial de 
(apresentada por Heitor cortisone 
Grillo) 

Alcides Ribeiro Teixeira V rna nova especie do genero Perononectria 

Walter Bruno Tentativa de c1assifica<;ao sistematica do genero Brassica 

Walter Bruno Nova bomba para arejamento em solu<;:6es nutritivas 

Honorio da Costa Monteiro Novo sistema de proje<;:ao para facilitar a apresenta<;:ao do 
Filho proprio material botanico, em projetor Leitz 

Felix Rawitscher Climas de florestas e savanas tropicais 



52 TRAJ ET6RJA DA SOCIEllADE BmANICA DO B RASIL EM 50 ANOS - REsGATE DA MEM6RIA DOS SEUS CONGRESSOS 

A 2a Reuniao Anual da SBB, realizada em Minas Gerais, em janeiro de 
1951, teve infcio em Vi~osa (fig. 2). 0 jornal Folha de Minas, del3.01.1951, noticiou: 
"Foram apresentadas, em Vi~osa, 32 teses cientfficas" (fig. 3 e 4). No dia 8 realizaram
se as sess6es de Sistematica e Paleoboranica, com 4 trabalhos e uma sessao de proje~6es; 
no dia 9 as sess6es de Fitogeografia e Ecologia, com 3 trabalhos, Fitopatologia com 
4 e Fisiologia Vegetal com 9, alem de uma conferencia sobre Palebotanica; no dia 10 
a sessao de Boranica Geral e Aplicada, com 6 trabalhos e no dia 11 uma Assembleia 
Geral (quadro 2). De 12 a 16 os congressistas estiveram em expedi~ao a Ouro Preto, 
Serra do Cip6 e Lagoa Santa. Em Ouro Prero, foram recebidos peIo Ministro da 
Educa~ao, Pedro Calmon, ocasiao em que houve uma homenagem aos grandes vultos 
da Botanica mineira. No dia 17, em Belo Horizonte, realizou-se urn Simp6sio sobre 
os Cerrados, que contou com 3 conferencias , e a sessao de encerramento, onde 
foram lidos dois trabalhos de autores ausentes ao evento. Nesta sessao foi proposta a 
cria~ao de urn espa~o propfcio ao intercambio de separatas entre os cientistas. 

Prezado cons6cia: 

Conforme delibcraGao tomada na r Rcuniao 
Anual, a S.B.B. rara rcalizar a sua n Rr.uniao Anual 
na Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, 
em Vit;osa. A Reuniao tera inicio no dia 8 de ja
neiro de 1951 e ~era seguida de cxcursoes a Ouro 
Preto, Bela Horizonte, Lagoa Sapta c Serra do Ci!>o, 
de confor~11idadc com 0 programa ancxa. 

A cidade de Vh;osa pode ser atingida por 
trem (E. F. Leopoldina). est rada de rodagem OU taxi 
aereo. Do Rio sai diariamcnte urn trem diurna, us 
5.50 (Estacao Barao de Mau<'t). chegando a Vi(osa 
as 20 hs. As segundas-fcira::;, h<'l tambem um trem 
notuillQ_ partindo do Rio as 17.30 e chegando as 
8.28 hs. da manha scguinte, Os que scguircm por 
estrada de ferro devcm dcsembarcar na estacao da 
Universidade Rural, doisfCJuil0metros antes da esta
(aO de Vi(osa. Os participantes fi carao hospcdados 
na propria Universidadc, Iivres de despcsas cern 
alojamento e alimenta(,ao. 

As IJcssuas que dcsejarcm participar da Reu· 
niao d('vem dt'volver a ficha anexa com hastante 
antecedencia. afim de facililar 0 plancjamcnto dos 
trabalhos e das excursoes. Ate 0 dia 15 dC~Jllbro 
serao recebidos os resumos dos trabalhos a serem 
apresentados. 

Vi~osq, setembro de L950. 

A Comissi o O,gan/UdO'iJ 

PROGRAMA 
"" 

8 de jallciro (segundll.feiril) - MHnhll' Visita II Univer~ i d;Jde Rural. -
1.\ 00 hs.: AberwTiI dil Reuni30, apresen l HQ.10 das dele~iI<.;Oes e plani
fi(;a~ao d06 trabulhos. Noi te: I nsHlIa~i'lo das Sec~Oe5. Filmes. 

9 de janeiro (ten;a.feira) - 9,0) lis 11.00 e 1400 lis 16,(1) hs . ; Reuniiio 
da~ SeciOOes e apTesenlao;:ao deo tr<lbalhos. - 2{) 00 hs.: Conlerencia do 
prolefRor H. Meilo·B"rreto s6bre 0 lema "RegiOes Naturais de Minas 
Gerais". 

10 df' janeiro {qu<lrla. leiraj - 9.00 il, 11 00 hs.; Reoniao das Sec(,'Oes e 
aprcscn lal;iio de tr<1b"lho5. - 11.30 lis 12.30 hs.: Churms('o no Oepar
tilmento ri c SUvicult1lra !l.eguidn de excursi'I\J bol<lnica aos arredores da 
Universidade. orientarla peJos professores Jolla U . Kuhlmann e Paulo 
T Alvim (recomend a-se traje tie excursl\u) - 20.00 hs.: Simp6sio 
~Obre "0 Cerrado e seu Significado hlogeogHilico". 

11 de janf'lro (quillla·fe;rll) - 9 00 Its: Reunii\o da Assem bh~ia I,ara apre
ej;u:;an do~ RelatOrios da Direloria e do Conselilo e eJei~i'lo da nov!) 
DirelOria. _ 14.00 hs , Reuni30 rI ;JS Sen;Oes e apresentPl;ao de t,aba
",(,«- , _ 1600 h8.' Re-C8 1~aO tiM del e~:]d"s J>"lo Senhor PrdeilO de 
\,j~o sa ~ 21).r.:) hs . ' Ida a OUTO Preto - 225() hs .. Chegada a Ponte 
Nova e partida para DUlo "reh) . 

12 de j,meiro (sexta·fcirn) - DURO PRETO - 6,(0 hs. ,Chej,!"uda (manh:i li· 
vre-). Titrdc, Visila tJ Es("ola de Minas c MetarJ"gia .- Hn""magclll da 
II Reunl.,o Anoal dll S.RB. nos Rmndes vultos ria HolllniCl de Minas 
Gerais e especiaJrne:ule Ile Onro Preto. Noi1e: COfl'er~nd<l. 

13 de janeiro hi,bar!o) -- 7.00 hs.: Excursllo ootanic". Drientado, 1',01. 
Jose Balli ni. rt, Escola de Farmiida, Tardp livre - 1700 hs.: Pa rtida 
Imra Belo Horizonle 

14 de I Inciro (domingo) _ BELO HORIZONTE - Manha; Visi ta e c.um
pri'ncntos ao Excelenliss imo Sl'n hor Governador do Eslar!(l de Minas 
(ierais, Dr. Mi lton Camf)O~ - Exrursao a S<lbilr<i..: 

15 de j,lIIeiro (segunda.feira) - 6,30 hs., EX"urs(lo a l.ag')" Sa nta - Visi 
to ao tumulo (Ie Lond e tJ Grulil da Lapinha - Exame da !lora local. 
Excors:l.o a Serra do Cipo _ Orientodores: Drs Mello Bil rreto, A. Curt 
Brade e I.. Renno. 

Hi de jrmeiro (ter<;:a.leira) - ManM livre - 16.00 hs.; Ses~;\o de enc~rra
menlo no ln s ti~uto Agronl'lmico de Minas (IeT'l is. - Aprecitl<.;40 de pro
postas e recomenda~(u - Aprovul,'<lo de rcsol ll ~6{'s - Desig na1;lo do 
local dil III Reunii'lo Anual 

Figura 2 - Carta-convite e Programa do 2<' Reuniao Anual da Sociedade Bot:l.nica do Brasil . com atividades em 
V i~osa, Oura Preto e Belo Horizonte-MG. Fonte: Arqui vos da UF RRJ. 

Prezado consócio: 

Conforme deliberação tomada na I Reunião 

Anual, a S.B.B. fará realizar a sua II Reunião Anual 

na Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, 

em Viçosa. A Reunião terá início no dia 8 de ja

neiro de 1951 e será seguida de excursões a Ouro 

Preto, Belo Horizonte, Lagoa Santa e Serra do Cipó, 

de conformidade com o programa anexo. 

A cidade de Viçosa pode ser atingida por 

trem (E. F. Leopoldina), estrada de rodagem ou taxi 

aéreo. Do Rio sai diariamente um trem diurno, às 

5.50 (Estação Barão de Mauá), chegando a Viçosa 

às 20 hs. Às segundas-feiras, há também um trem 

noturno partindo do Rio às 17.30 e chegando às 

8.28 hs. da manhã seguinte. Os que seguirem por 

estrada de ferro devem desembarcar na estação da 

Universidade Rural, dois quilômetros antes da esta

ção de Viçosa. Os participantes ficarão hospedados 

na própria Universidade, livres de despesas cem 

alojamento e alimentação. 

As pessoas que desejarem participar da Reu

nião devem devolver a ficha anexa com bastante 

antecedência, afim de facilitar o planejamento dos 

trabalhos e das excursões. Até o dia 15 d e z e m b r o 

serão recebidos os resumos dos trabalhos a serem 

apresentados. 

Viçosa, setembro de 1950. 

A Comissão Organizadora 

P R O G R A M A 

8 de janeiro (segunda-feira) — Manhã: Visita à Universidade Rural. — 
1400 hs.: Abertura da Reunião, apresentação das delegações e plani
ficação dos trabalhos. Noite: Instalação das Secçóes. Filmes. 

9 de janeiro (terça-feira) — 9.0 às 11.00 e 1400 às 16.00 hs.: Reunião 
das Secções e apresentação de trabalhos. — 20 00 hs.: Conferência do 
professor H. Meilo-Barreto sobre o tema ''Regiões Naturais de Minas 

10 de janeiro (quarta-feira) — 9.00 às 11.00 hs.: Reunião das Secções e 
apresentação de trabalhos. - 11.30 às 12.30 hs.: Churrasco no Depar
tamento de Silvicultura seguido de excursão botânica aos arredores da 
Universidade, orientada pelos professores João O. Kuhlmann e Paulo 
T Alvim (recomenda-se traje de excursão). — 20.00 hs.: Simpósio 
sobre "O Cerrado e seu significado fitogeográfico". 

11 de janeiro (quinta feira) — 9 00 hs : Reunião da Assembléia para apre
ciação dos Relatórios da Diretoria e do Conselho e eleição da nova 
Diretoria. — 14.00 hs.: Reunião das Secções e apresentação de traba
lhos — 16.00 hs.: Recepção aos delegados pelo Senhor Prefeito de 
Viçosa. — 20.00 hs.; Ida a Ouro Preto — 22.50 hs. : Chegada a Ponte 
Nova e partida para Ouro Preto. 

12 de janeiro (sexta-feira) — OURO PRETO — 6.C0 hs. :Chegada (manha li
vre). Tarde: Visita à Escola de Minas e Metarlugia — Homenagem da 
II Reunião Anual da S.B.B. aos grandes vultos da Botânica de Minas 
Gerais e especialmente de Ouro Preto. Noite: Conferência. 

13 de janeiro (sábado) — 7.00 hs.: Excursão botânica. Orientador Prof. 
José Badini. da Escola de Farmácia. Tarde livre — 17 00 hs.: Partida 
para Belo Horizonte. 

14 de jineiro (domingo) — BELO HORIZONTE — Manha : Visita e cum
primentos ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas 
Gerais, Dr. Milton Campos — Excursão a Sabará." 

15 de janeiro (segunda-feira) — 6,30 hs.: Excursão a Lagoa Santa — Visi
ta ao túmulo de Lund e à Gruta da Lapinha — Exame da flora local. 
Excursão à Serra do Cipó — Orientadores: Drs Mello Barreto, A. Curt 
Brade e L. Rennó. 

16 de janeiro (terça-feira) — Manhã livre — 16.00 hs.: Sessão de encerra
mento no Instituto Agronômico de Minas Gerais. — Apreciação de pro
postas e recomendações — Aprovação de resoluções — Designação do 
local da III Reunião Anual. 
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Chegaram ontem a c pital 
botanicos br os • 

51 elr 5 
Enc::errarco aqui, no proximo dia 17.0 s trabalhos da II Reunioo Any,,1 II .. 
Sociedade de Botanica do Brasi l - Nada meQO$ de 34 trabl1lho$ originais 
foram apresentados durante 0 concl ave Dcclara~oes do professor 

Cbegura.m Otltem 8, ettta (,lapJlai. 
coufurlue [01 anum:Jadl.J. u .... GO lltJ" 
taaicoa brasiJeir~ Q.ue participant 
da "11 Rf.:!uniAo Anual da Socio
dade de Botaulca do Bca:'H" .. 

Os eienlistas viajaL'aJ.Jl telo ex. 
preeso d(l Ponte Nova e chegaram 
a Belo norizoute 8..5 23.:::0 hara.s de 
ontem. procell,ut"" do Ouro Pre to. 

I onde realizara.Jn divel'sas eonCe
renct83 sobre botanica e tambem 
pMIDoveram elgnj!jca.t1vM hom~· 

nag-ens aNI Seh1Jintes gl"aude.s Do" 
tanlcoa bl'asUeiros que all re3t
diram a Carlos Auguato Guilherme 
Sshwach - Leonidas BotelhO Da." 
mAsl0 ·- Alvaro AstoJfo da. Silvei ... 
ra. - Jacinto .;Bruno.- de Gvdoy -
Eranci:!!co de. Paula Mae;-alhaes 0.,.. 
mea. Alfredo ·l~eixl>,i.ra. Baeta Neveb e 
Renrique Carlos Magalhlie:J Gomes. 

o CONCLAVE 
Pa.1'llcipam do hnportante eon

clave que sa reaHza atue.lment.e ~n 
nosso Estado. grandc8 CientistS-' de 
Sio Paulo - Rio Grande do Sul 
- Rio <Ie Janeiro - Para - Pe.r .. 

Heitor Crila 
ganizauol't;.8 d08 trabalh08 8 lie
lcm rea.lizutiQ5 em Bela liortzonte. 

o coudave tol lmcla.do em Vi ... 
c,::osa, uo dia. 8 do corrente e devem 
SCI' encerraifo 4qui em Belo Hod
~mute. -no proximo dia 17, depo14 
de Ufi1& interessante excursao ct. 
entiCiea a Lagoa Santa t A Serra 
do CipO. 

CIIEGAM OS CIENTlSTAS A 
BI!1I.O HORlZONTl!l 

A fim de receber 08 bOt8.nleol 
ptu'Lh.;ipunt<.:s da "II ReuniAo AnU'" 
at d<i- Sociedade de Botaniea do 
Bra.sil". comparec~rant 4. e.sta.c;io 
da Central. e.l~m de jornalu,tM _ 
OUtI'M pessorul gruda.:!l. {} dr. 308.· 

qulm !i'ern{lndes Bra:, Re1tor da 
Uulvcn~idade Rural de Mlnu Ge
rais. e. dr. Americo Groszman. d1-
retor do Instituto Agron6mico. 

Abordado por nossa reportagem. 
logo apo's 0 desembarque 0 pro
fessor Heilor Grilo. pre.sidente da 
Sociedade Bra:~ileil"a de Bot.a.nlca. 
mostrou.se otimamente tmpre8Sio
nado (:OlU o.!- resultados da reuniao~ 

nambuco - Minas Eli ouh'oe Estados D iasL"oo.s qUe nada menos de :u 
do Brasil. A reunHio esta seudo tl'abalhos originals loraIu apre-seu
patrocinada pela Unjversidade Ru- tado.e: e que a. Sa. reWlHlo dever! 
ral de Minas Gerais. s~ndo res- I ser realizada ua cidade de C4m
pOIlJ!:a .... eis por $ua orga!luaclo O~ 'tI1nM. ~m SAo Paulo. 
pro!e~ore8; Paulo T. Alvim. como 0 PROGflA],!A .PARA. BElLO 
presidente da. Comissao Organiza.. HORIZONTE 
dora.. Q JOQ(tuim Eernande.'5 Braga E' 0 seguinlc 0 )Jl'ograma organl.-
- A.;meriCO Groszman - JoS6 Soa.- zado para Beto lIorlzonte: 
rea GoUV~& e Lair Rene. como or- 14 de janeiro - Manh§. Uvre -

Missa na 19rcJa de SAo J 0$6 na 
Afonso Pena 

10.00 - (Ao. tnt.reesados) Vlslta 
ao hel'bario do Instituto Agrono
mico para. ohaenar as exieaw rea 
!erentes as plantas da Serra do 
Clp6. . 

14.00 - Vlagem A SabarA - Mu 
set! do OUro. • 

17.00 - Volta d. Saban!. 
18.00 - Pampulha e outra.s v1:dta8 

do. "Idad" 
2O.SO - Cocktail "." .. ont. n~ )u

nu l'enla Clube, at. a. 24 bora 
15 de j""e1ro - SeguudQ-IeU'& 
8.00 - Viagem 1>«1'00 1,"'1'0" S~n' 

te.. VL!lta ao turnul.. d. Lund • 
Gruw 
12.00 .!.. AIm ..... 
1G d" Janel.ro Ter,a-telm 

Permancn.ci& Da Serra 
lli.oo Volta p&r& Belo Horizont .. 
30.00 - Jant&r no Hoto'! ll'InancillJ 
21~OO - Program&. de. ..A.M:oc:faca.fJ 
d. Engcnbelro" Agronom01'. 

17 d" janGiro - Quarta tel 
8.00 - Vaita &0 Imotltut,,· Asr"" 

nomkQ 
12.00 - Almoco "" Hot.1 FInan. 
e1a! 
15.00 - Plantlo d& Arvo ... de Aml
.ad no Tn.t1t11to All"'o"u,mlco. 

lli.SO - Be"'" de ence.n-amenu. 
30.30 - Jantar d& confr&t",'ltl .... 

cAo - Musica at6 aa :K hol'a& 

Figura 3 - NOrlcia sobre a 2" Reuniao Anual da Sociedade Bodnica do Brasil, realizada em Vi~osa, Ouro Preto 
e Belo Horizonte-MG, veiculada no jornal Folha de Minas, de 14 de janeiro de 1951. Fonte: Arqu lvos da 

UFRRj. 

Chegaram ontem á capital 
os botânicos brasileiros 

Encerraçãoo aqui, no próximo dia 17, os trabalhos da II Reun ião A n u a l da 
S o c i e d a d e d e Botânica do Brasil — Nada menos de 34 trabalhos o r i g i n a s 
foram apresentados durante o conclave — Declarações do professor 

Heitor Grilo 
Chegaram ontem a esta Capital, 

conforme foi anunciado, os 50 bo¬ 
tanicos brasileiros que participam 
da "II Reunião Anual da Socie¬ 
dade de Botânica do Bras i l " . 

Os cientistas viajaram felo ex¬ 
presso da Ponte Nova e chegaram 
a Beio Horizonte ás 23,30 horas de 
ontem, procedentes de Ouro Freto, 
onde realizaram diversas confe¬ 
rencias sobre botânica o também 
promoveram significativas home¬ 
nagens aos seguintes grandes bo¬ 
tanicos brasileiros que ali resi
diram. Carlos Augusto Guilherme 
Sshwaeh — Leonidas Botelho Da 
más io -— Álvaro Astol ío da Silvei¬ 
ra — Jacinto Bruno de Godoy — 
Francisco de Paula Magalhães Go
mes, Al fredo Teixeira Baeta N e v e s e 
Henrique Carlos Magalhães Gomes, 

O CONCLAVE 
Participam do importante con¬ 

clave que se real i2a atualmente em 
nosso Estado, grandes cientistas de 
São Paulo — Rio Grande do Sul 

— Rio de Janeiro — Pará — Per
nambuco — Minas e outros Estados 
do Brasil. A reunião está sendo 
patrocinada pela Universidade R u 
ral de Minas Gerais, sendo res
ponsáveis por sua organização os 
professores; Paulo T . Alvim, como 
presidente da Comissão Organiza¬ 
dura, e Joaquim Fernandes Braga 
— Américo Groszman — José Soa¬ 
res Gouvêa e Lair Reué, como or¬ 

ganizadores dos trabalhos a se¬ 
rem realizados em Belo Horizonte. 

O conclave foi iniciado em Vi¬ 
çosa, no dia 8 do corrente e deverá 
ser encerrado aqui em Belo Hor i¬ 
zonte, no próximo dia 17, depois 
de uma interessante excursão ci¬ 
entifica a Lagoa Santa e á Serra 
do Cipó. 

CHEGAM OS C I E N T I S T A S A 
B E L O H O R I Z O N T E 

A fim de receber o » botânicos 
participantes da " I I Reunião Anu
al da Sociedade de Botânica do 
Brasil" , compareceram á estação 
da Central, além de jornalista 
outras pessoas gradas, o dr, Joa¬ 
quim Fernandes Braga, Rei tor da 
Universidade Rural de Minas Ge¬ 
rais. e dr. Américo Groszman, d i 
retor do Instituto Agronômico, 

Abordado por nossa reportagem, 
logo apos o desembarque o pro
fessor Heitor Grilo, presidente da 
Sociedade Brasileira de Botânica, 
mostrou-se otimamente impressio
nado com os resultados da reunião. 
Disse-nos q u e nada menos de 34 
trabalhos originais foram apresen
tados e que a 3a, reunião deverá 
ser realizada na cidade de Cam
pinas, em São Paulo . 

O P R O G R A M A P A R A B E L O 
H O R I Z O N T E 

E' o seguinte o programa organi¬ 
zado para Belo Horizonte: 

14 de janeiro — Manhã l ivre — 
Missa na Igre ja de São José na 
Afonso Pena 

10,00 — (Aos interessados) Visita 
ao herbário do Instituto Agronô
mico para observar as exicatas re¬ 
ferentes ás plantas da Serra do 
Cipó. 

14,00 — Viagem á Sabará — Mu¬ 
seu do Ouro. 

17,00 — Volta de Sabará 
18,00 — Pampulha e outras visitas 

da cidade 
20,30 «. Cocktail dançante no Mi
nas Tenis Clube, até as 24 hora 

15 de janeiro — Segunda-feira 
8.00 — Viagem pera Lagoa San

ta, Visita ao tumulo de Lund e 
Grutas 
12,00 — Almoço 
16 de janeiro — Terça-feira 

Permanência na Serra 
15,00 Volta para Bolo Horizonte 
20,00 — Jantar no Hote l Financial 
31,00 — Programa da A s s o c i a ç ã o 
de Engenheiros Agrônomos. 

17 de janeiro — Quarta feira 
8,00 — Visita ao Instituto" A g r o 

nômico 
15.00 — Almoço no Hote l Finan
cial 
15,00 — P lan t i o da Arvore de Ami¬ 
zade no Instituto Agronomico 

15,30 — Seção de encerramento 
20,30 — Jantar da confraterniza

ção — Musica até aa 24 horas. 
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Figura 4 - C ienristas presenres it 2' Reuniao Anual da Sociedade Botanica do Brasil, realizada em Vi~osa, Ouro 
Prero c Belo Horizonte-MG, em janeiro de 195 1. Fonte: Arqui vos da UFRRJ. 

Em janeiro de 1952, no Instituto Agronomico de Campinas, instalou-se 0 3° 
Encontro Anual da SBB. 0 jornal A Gazeta, de 10.01.1952 (fig. 5), destaca, do 
relatorio apresentado na sessao de abertura do evento: "0 pequeno numero de 
especialistas neste ramo das ciencias naturais, a sua dispersao por uma extensa area 
geografica e, porque nao dizer, 0 acentuado desinteresse que se nota entre nos em 
rela<;:ao as pesquisas basicas em geral, ainda nao permitiram que a Sociedade Botanica 
do Brasil tomasse maior vulto. Mas e justamente pelas raz6es expostas que grande e 
a sua responsabilidade. Propugnar pela intensifica<;:ao da pesquisa botanica em todos 
os seus ram os e pela melhoria do ensino de botanica desde os cursos secundarios; 
promover 0 maior intercambio posslvel entre as institui<;:6es que se dedicam a este 
ramo da ciencia e divulgar, de maneira mais ampla, os resultados das pesquisas botanicas 
constituem apenas algumas das atribui<;:6es dos nossos associ ados" . Neste evento, 
alem das comunica<;:6es cientlficas, cujos resumos foram publicados em urn "livro" 
contendo 13 resumos, foram feitas tres conferencia noturnas (as 21 horas), proferidas 
por F. G . Brieger, Felix Rawitscher e Kurt Huek. Do dia 12 ao dia 15 foram realizadas 
expedi<;:6es e visitas a hortos e esta<;:6es experimentais e, no ultimo dia do evento, 
uma visita a Usina de A<;:ucar Monte Alegre e a Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz, onde ocorreu a sessao de encerramento. 
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Quadro 2. Comunicao;:6es cientiflcas apresentadas d urante a 2" Reuniao Anual da Sociedade Botanica do 
Brasil, realizada na Universidade Federal de Yio;:osa (na epoca Universidade Rural do Estado de Minas), em 

Yio;:osa-MG e encerrando com 0 Simp6sio sobre Cerrado, em Belo Horizonte, de 8 a 16 de janeiro de 1951. 

Autores Tltulos das comunicac;6es orais apresentadas 

Dia 8, Sessao de Sistematica e Paleobotanica 

J oao Geraldo Kuhlmann Sobre duas novas familias boranicas 

Aylrhon Brandao Joly Conrribuic;ao para 0 conhecimenro da Aora algol6gica marinha do estado 
do Parana 

Ida de Vatimo Descric;ao da flat masculina de Pi/ostyles ealyandrae 

Luiz R. Renno Contribuic;ao ao estudo dos denrritos de Minas Gerais 

A nOlte, ptojec;ao sabre a IIha de Tnndade, par LUiZ EmygdlO de Mello Fdho e Fernando Segadas Viana 

Dia 9, Sess6es de Fitopatologia, Ecologia e Fisiologia Vegetal 

Alarich Schultz Contribuic;ao ao conhecimento das matas e atvOres do Rio Grande do Sui 

Dardano de Andrade Lima Notas sabre a dispersao de algumas especies vegetais do Brasil 

Geraldo M. Magalhaes Observac;6es fitogeograficas numa excursao ao Vale do Rio Dace 

Octavia Drummond Esrudo da eriologia da morre do Ficus em Bela Horizonre 

Octavia Drummond e Rosa Villani U rna especie de Alueor causando podridao em manga 

J. Alencar Perna preta de batatinha 

Bento Danras 
'" 

o lucra da pulverizac;ao na lavoura cacaueira 

Berra Lange de Mortetes Absor<;ao de vapor d'agua por filicineas vivas e mortas 

Paulo de Tarso Alvim Sobre a inAuencia do mesofilo clorofilado no movimenro dos estomatos 

Mario Guim araes Ferri Inativac;ao de fito-hormonios de crescimento 

Jose da Cruz Paixao Aspectos da aplicac;ao de herbicidas em regi6es tropicais 

Paulo de Tarso Alvim e Fabio R. Controle de ervas daninhas em campos de milho por pulverizac;6es de solo 
Gomes com 2,4-0 

Otto Andersen Observa'1oes sabre 0 LIsa de firo-hornl0nios no enraizamento de Ficus 
benjamina 

Moyses Kramer A inibic;ao do arroz preto e do arroz vermelho pelo 2,4-0 

A. Groszmann Manifcsrac;6es de vigor hibrido , em solw;6es nutritivas, num cruzamento 
redproco de milho 

Bruno GraeAinger Muta<;6es fisiologicas - fatores de evolw;ao 

A nOire, conferenCla: Plantas fassets do Brasil, par EiJas DoiJall1[J 

Dia 10: Sess6es de Bodnica Geral e Aplicada 

Fernando Romano Mllanez Galactoplastos ern Hevea 

Karl Arens Contribuic;ao ao conhecimento dos pelos glandulares de Melinis 
mirmtiflora 

J. Souza Campos e Luiz Emygdio de Curare e plantas curarizantes dos arredores do Rio de Jan eiro 
Mello Filho 

Honoria da Costa Monteiro Filho Teoria da posi<;ao dos ramos 

Camillo A. Fonseca Filho Guatambu (Aspidosperma olivaceum Muell. Arg.) para reAorestamento do 
Brasil 

Karl Arens Observa~6es sobre a Auorescencia de cera de carnauba 
-A nOlte, slmposlO sobre 0 cerrado, com as comullIca<;oes 

Feli x Rawitscher Variac;6es anuais do nivel do len~ol subterraneo de agua em Emas, 
Pirassununga 

Paulo de Tarso Alvim e W. A. Aralljo Observa<;6es ecologi cas sobre a flora e 0 solo no percurso entre Lagoa Santa 
e Bela Horizonte 

Felix Rawitscher Sabre a problema de savanas e florestas 



Instalou-se ontem a III Reunião da Socie
dade Botânica do Brasil 

A mesa que está presidindo a III Reunião Anual da Sociedade Botânica do Brasil. 
Campinas, 10 (Sucursal de A 

GAZETA) — Perante grande 
numero de congressistas, de fun
cionários técnicos do instituto 
Agronômico, de pessoas interessa
das nos trabalhos e de represen
tantes da imprensa, foi solene
mente instalada, ontem, às 9 ho
ras, a 3a. Reunião Anual da Socie
dade Botânica do Brasil. 

O ato realizou-se no salão de 
conferências da Biblioteca do Ins
tituto Agronômico, tendo tomado 
assento à mesa os diretores da, .so
ciedade Botânico do Brasil drs. 
Carlos Arnaldo Krug. presidente: 
Mario G. M. Perri, vice-presidente 
da Faculdade cie Filosofia, Ciên
cias e Letras de São Paulo: Coara
ci Morais Franco, Lo secretario, 
chefe da secção de Fisiologia Ve
getal do Instituto Agronômico; 
Moisés Kramer, tesoureiro, do Ins
tituto Biológico de São Paulo; Fe-
lix Rawatscher e Alarich R. 
Schulta, conselheiros. 

Declarados abertos os trabalhos, 
o dr. Carlos A. Krug. presidente 
da mesa, pronunciou breve oração 
de boas-vindas aos congressistas, 
ao mesmo tempo que se congratu
lava com o Instituto Agronômico, 
pelo fato de estar hospedando uma 
pleiade de cultores ilustres da ciên
cia agronômica, num dos seus im
portantes ramos, que é a botânica. 

Prosseguindo nos trabalhos, pro
cedeu á leitura do relatório da di
retoria da Sociedade Botânica do 
Brasil referente ao mandato de 
1951. Desse documento, pela sua 
importância c interesse, destaca
mos o seguinte tópico: "O pequeno 
numero de especialistas nesse ra
mo das ciências naturais, a sua 
dLspers&o por uma extensa arca 
geográfica e. porque não dizer, o 
acentuado desinterese que se nota 
entre nós em relação ás pesquisas 
básicas em geral, ainda não per
mitiram que a Sociedade Botâni
ca do Brasil tomasse maior vul
to. Mas, ê justamente pelas razões 
expostas que grande é a sua res
ponsabilidade. Propugnar pela in
tensificação da pesquisa botânica 
em todo os seus ramos e pela me
lhoria do ensino da botânica desde 
os cursos secundários; promover 
o maior intercâmbio possível entre 
as instituições que se dedicam a 
esse ramo da ciência e divulgar, 
de maneira a mais ampla, os re
sultados das pesquisas botânicas 
constituem em apenas algumas das 
atribuições aos nossos associados 
Somente no setor da botânica, sis
temática, imensas possibilidades 
oferece a nossa riquíssima flora. 
Entretanto, o que presenciamos ê 
desolador: os grandes vultos da 
nossa botânica vão desaparecendo, 
sem deixar uma grande e numero
sa geração nova de sistema tas e, 
ainda, a devastação da nossa flo
ra continua de maneira a mais 
desenfreada, na constante conquis
ta, pelo homem, de novas áreas 
para cultivo, as quais, em geral 
mal aproveitadas, si transformam, 
às vezes, rapidamente, em regiões 
quase inaproveitaveis. Nos outros 
setores da botânica denota-se. fe-
lizmente, algum progresso entre 
nós: assuntos de ecologia vegetai. 

de citologia e de anatomia, etc-, 
vem, entre outros, constituindo 
motivo de numerosas investigações 
em nossos Institutos; prova-o a 
relação de trabalhos a serem apre
sentados & presente reunião. Espe
ramos que a nossa Sociedade pos
sa, no futuro, desempenhar um 
papel cada vez mais preponderan
te na ampliação e diversificação 
de todos os setores da pesquisa bo
tânica entre nós". 

Passou, depois a relatar as ocor
rências de maior vulto no âmbito 
soc ia l , da Sociedade, discorrendo 
ainda sobre a questão do reflores
tamento. 

Após ligeiro intervalo, o dr. Ala-
rich R. Schulte apresentou uma 
serie de projeções coloridas., come
morativas da reunião de Minas Ge
rais, nas quais foram focalizados 
interessantes aspectos de algumas 
cidades mineiras e, especialmente. 

da flora típica dos cerrados de 
Lagoa Santa, naquele Estado. 

Após essas projeções, foram en
cerrados os trabalhos da sessão 
preliminar, tendo o sr. presidente., 
de acordo com o programa, convo
cado os presentes para a 1.o Reu
nião de Comunicações marcada 
para às 14 horas, que foi presidi
da pelo Irmão Teodoro Luiz, F. 
S. C. e secretariada pelo dr. Ciro 
G. Teixeira, 

Kesa reunião, foi obedecido o 
seguinte programa: - Aplicação de 
hormônios em Lactuca sativa L." 
— tai Iníorzato e Sebastião 
Alves: "Estudos de sistema ra
dicular do algodoeiro, Gossypium 
sp' — Romeu Inforzato e Popilio 
Cavalleri; "A água no solo e o 
sombreamento dos cafezais na 
America Central" — Coaraci M. 
Franco, "Contribuição para o co
nhecimento da absorção de água 

em Nitella" — Karl Arens; "Um 
novo recurso para a tecnica his
tologia" — Jordano Maniero; "In
fluência do florescimento e fruti
ficação sobre a produção de tu
berculos de batatinha" — Olavo 
J. Boock. 

REUNIÃO NOTURNA 

A s 21 horas, o prof. F. G. Brie
ger fez uma conferência sob o 
tema "Aspectos modernos da teo
ria da evolução". 
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"Todos os an os ao chegar 0 mes de janeiro era a mesma preocupac;:ao dos 
SOCIOS da SBB, nos preparativos para comparecer ao congresso da sociedade, que se 
realizava, cad a ano, numa cidade brasileira diferente (fig. 6, 7 , 8). Sempre 0 mesmo 

Figura 6 - Cienristas presentes it 4" Reuniao Anuai da Sociedade Botanica do Brasil, realizada em Recife-PE, em 
janeiro de 1992. Fonte: Arquivos da UFRRJ. 
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grupo inicial, a de juntando-se jovens botanicos, todos avidos para apresentar e 
discutir novos caminhos para a Botanica, de modo que nada quebrava a harmonia 
desses encontros" (Barroso, 1999). Dois campos, especialmente, animavam os 
botanicos a comparecerem anualmente aos congressos: as Sess6es Tecnicas, nas quais 
os trabalhos cientificos recem-daborados eram expostos e debatidos, e as expedit;:6es 
para conhecimento das diferentes fitofisionomias e floras deste vasto pais tropical. As 
localidades a serem visitadas eram motivos de discussao no ana anterior, 0 que fazia 
crescer a expectativa do encontro de uma flora ainda desconhecida e inominada. A 
contribuit;:ao da SBB, especial mente de seus congressos itinerantes, da troca de 
experiencia entre cientistas de varios pontos do pais, reunidos em expedit;:6es de 
campo, para 0 desenvolvimento de uma fitogeografia genuinamente brasileira, ainda 
nao foi convenientemente dimensionada, mas certamente e grande. 

so<:icdade botiinica do brasil 
XIX congresso nacional de bolanica 

21119 'r imill ~e 19&1 
Itrllle:ll ~ mri -lruil 

Figura 7 - Mesa diretiva de parte dos trabalhos do 190 Congresso Nacional de Boranica, realizado em Fortaleza
CEo em janeiro de 1968. Fonte: Arquivos da UFRRJ. 
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•• •••••• • • ••••• •• 
XXVI CONGRESSO NACIONAL DE BOT ANICA 
" SIMPOSIO BRASILEIRO DE BROMELIACEAS 
Rio de Janeiro, GB . 26 de janeiro a 1 de fevereiro de 1975 

Figura 8 - C ienti stas presentes ao 260 C ongresso Nacional de Botanica, rea lizado no Rio de Janeiro-RJ, 
em janeiro de 1975 - (M. Emmerich , L. E. de Mello Filho, E.F. Guimaraes, D. Sucre, A. Fernandes, 
J. P. P. Carauta, ). da C. Sacco e J. A. Rizzo} . Fonte: Arquivos da UFRRJ. 

Nos congressos, os trabalhos cientfficos eram apresentados oralmente, em 
dois ou tres dias, de 9 as 12 horas e de 14 as 16 horas, com durac;:ao variada para a 
exposic;:ao e para 0 debate. A apresentac;:ao e os debates eram dirigidos e cronometrados 
por urn Presidente de sessao ajudado por urn Vice-Presidente e urn Secreta.rio, 
designados previamente. "Era uma distinc;:ao que dava uma cerra imporrancia a quem 
dirigisse os trabalhos" (Barroso, 1999). 

A organizac;:ao dos congressos da SBB permaneceu de forma muito similar 
por toda a decada de 50 e 60. Valorizava-se muito a exposic;:ao e 0 debate sobre os 
trabalhos. As discuss6es eram por vezes calorosas. Os presentes levavam de volta para 
seus laboratorios os desafios (hipoteses) e, muitas vezes, duvidas ali nascidas e, com 
freqiiencia, voltavam ao tema, no ana seguinte. As sess6es tecnicas, de modo geral, 
tinham as discuss6es dominadas pelos mais experientes, que livremente trocavam 
opini6es entre si e com 0 expositor. Nesta fase da Boranica brasileira, as criticas 
severas de varios boranicos, mas especial mente de Oardano de Andrade Lima, Chaves 
Batista, Mario G. Ferri e Berta L. de Morretes, zelosos da formac;:ao de jovens 
botinicos, aos quais dirigiam predominantemente suas crfticas, constituiam-se em 
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paradigmas. Nao muito raro as crfticas eram extensivas aos orientadores (catedraticos, 
nas Universidades e chefes de se<;:ao, nos Institutos de Pesquisa), quando muitas vezes 
eram entregues em forma de bilhetes. 

Em ltabuna, em 1965, no 160 Congresso Nacional de Boranica, Paulo Alvim 
se aprimorou para receber os congressistas e houve Festa sobre festa, com acarajes, 
vatapas e outras comidas apimentadas e quentes, alem do leite com chocolate da 
Bahia, servido em bandejas a toda h~ra. A nota dessa reuniao foi 0 empenho de todos 
os sistematas querendo identificar exemplares estereis de uma arvoreta denominada 
"mata cacau" que estava prejudicando os cacaueiros novos. Nenhuma dica, nenhuma 
pista, por mais que se buscasse. Cada boranico contribufa com sua opiniao, porem, 
todos afastados da realidade (Barroso, 1999). Saiu-se de Itabuna sem uma resposta it 

questao que tanto afetava a biologia dos cacauais e a economia local. Levando a 
questao para 0 laboratorio e fazendo uma pesquisa acurada, Barroso (1968) reconheceu 
que a planta era uma Santalaceae do genero Acanthosyris, parasita de rafzes, descrita 
entao como nova especie (Acanthosyris Paulo-alvinii G. M. Barroso), nos Anais do 190 

Congresso Nacional de Boranica. Este trabalho inicial, da classifica<;:ao da especie, 

levou a uma serie de outros, produzidos em centros de pesquisa da Bahia e de outros 
estados brasileiros, especial mente no campo da Fisiologia e Fitopatologia. 

As expedi<;:6es ciendficas, como urn prolongamento das sess6es tecnicas, 
eram ocasi6es privilegiadas para discuss6es especialmente sobre flora e vegeta<;:ao. 
Eram espa<;:os bern utilizados pelos jovens, oriundos predominantemente das 
tradicionais escolas de agronomia, mas ja, tam bern biologos oriundos dos cursos de 
historia natural, que entao, aproveitando-se de certa informalidade do campo, 
aproximavam-se dos mestres para pedir sugest6es e tirar duvidas. As expedi<;:6es 
cientfficas, nas decadas de 50 e 60, ocupavam cerca de 113 do tempo do congressista 
e praticamente todos de las participavam. As conferencias eram, de modo geral, 
realizadas it noite, quando as discuss6es se prolongavam, mesmo ap6s 0 termino do 
horario estabelecido. A SBB, atraves de seus congressos, funcionava, des de a sua 
cria<;:ao, como urn ponto de convergencia para a Boranica brasileira, no seio da qual 
era possfvel discutir os problemas e avan<;:os da ciencia, em especial da Boranica, e 
apontar novos caminhos. 

Em torno dos botanicos mais experientes, que mantinham 0 compromisso 
anual de no mes de janeiro participar dos Congressos Nacionais de Boranica, a 
Sociedade foi crescendo pela adesao de jovens. Em 19540 congresso contou com 75 
participantes e foram apresentados 27 trabalhos ciendficos; em 1964 contou com 
148 participantes e 82 trabalhos foram apresentados. 

Na decada de 70, com 0 presdgio angariado pelos 20 anos anteriores de 
atua<;:ao, pela cria<;:ao e/ou consolida<;:ao de Se<;:6es Regionais, entre outros, a SBB 
ocupava diversos espa<;:os na comunidade ciendfica e na sociedade civil. A diretoria 
da SBB, que tambem presidia os seus congressos, recebia as mais variadas sugest6es 
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de temas a serem incluidos em seus congressos, de modelos organizacionais, de 

cientistas a serem convidados como palestrantes e outros mais. As diretorias reagiam 

de diferentes maneiras a estas demandas. Em 1975, por ocasiao do 26° congresso, 
realizado na cidade do Rio de Janeiro (fig. 9), a diretoria informava: "Outro enfoque 

que se destaca neste encontro e a mudantra na dinamica de sua organizatrao" (Reitz, 
1974). Neste congresso as manhas foram dedicadas a paineis, reunindo especialistas 
em temas correlatos, que apresentavam uma sintese do tema de sua especialidade e, 
ao final das apresentatr6es abria-se a discussao com a plenaria. As tardes foram 

dedicadas as chamadas sess6es de temas livres, nas quais as comunicatr6es cientificas 
dos congressistas eram apresentadas. 0 tempo para excursao foi reduzido para um 

dia. Em outros congressos nessa decada, alem de excurs6es de um dia, foram feitas 

expeditr6es maiores, em periodos imediatamente anteriores ou postenores ao 

congresso. 

Em 1977, no 28° Congresso Nacional de Bora.nica, realizado em Belo 
Horizonte, 0 regimen to interno da SBB, preparado e discurido previamente pela 

diretoria, 0 conselho superior e um grupo de associados design ados para esta missao, 

foi aprovado na assembleia geral. Entre outros temas, este regimento definia as atividades 
dos congressos em sess6es plenarias solenes (de instalatrao e encerramento) e ordinarias; 

sess6es tecnicas ou cientificas de temas livres e especiais; sess6es de assembleia geral; 

excurs6es. E interessante reparar que a participatrao dos congressistas nos debates 

\ 

Figura 9 - Presidente e Secredrio de uma Sessao Tecnica (Taxonomia de Faner6gamos) reali zada durante 0 42° 
Congresso Nacional de Bodnica, Goiania-GO, em janeiro de 1991. Fonte: Arquivos da UFRRJ. 
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das sess6es de apresenta<;:6es de trabalhos cientlncos e nas mesas redondas, simposios 

e similares era nao apenas estimulada, mas garantida e regulamentada por regimento 

(quadro 3). Nas apresenta<;:6es de trabalhos cientlncos, 0 tempo para a comunica<;:ao 
eo debate nao poderia ser inferior a 10 e 5 minutos, respectivamente; nas conferencias, 

mesas redondas, simposios e similares, com dura<;:ao maxima de 3 horas, a parte 
expositiva nao poderia ocupar mais do que a metade do tempo, destinando-se 0 

restante do mesmo ao debate. Sabe-se que nunca foi facil, para os Presidentes de 

Sess6es, garantir esta disposi<;:ao regimental. Frases com conota<;:ao autoritaria incluidas 
no regimento como "durante a apresenta<;:ao dos trabalhos nao serao permitidos 

dialogos" retratam alguns problemas nascidos das discuss6es, algumas vezes calorosas, 

das sess6es. Sabe-se, entretanto, que espa<;:os para debates foram sempre fortemente 
defendidos pe!o conjunto de associados nas decadas de 70 e de 80. 

No nnal da decada de 70 as apresenta<;:6es de trabalhos cientfncos, nos 

congress os da SBB, podiam ser feitas de duas maneiras: em sess6es de apresenta<;:ao 

oral ou em sess6es de apresenta<;:ao em paine!, a escolha do congressista. A apresenta<;:ao 
de trabalhos cientfflcos em paine! seguia uma tendencia nacional (ja iniciada em 
congressos promovidos por sociedades cientincas de outras areas do conhecimento) 

e mundial. No Brasil, a Sociedade Brasileira para 0 Progresso da Ciencia, a Sociedade 
Brasileira de Qufmica e a Sociedade Botanica do Brasil, entre poucas outras, ja eram 

sociedades amplamente reconhecidas e respeitadas nos campos da ciencia e da politica 

nacionais. A freqUencia de cientistas e estudantes aos congressos promovidos por 
estas sociedades era expressiva. As propostas de simposios, seminarios e outros eventos 

parale!os aos congressos eram muitas, ja ocupando, de modo geral, nos Congressos 
da SBB, todas as tardes da semana dedicada ao congresso. 0 numero de trabalhos 

cientincos apresentados era muito grande, nao sendo possive! comporta-los em sess6es 
de apresenta<;:ao oral, agora restritas as manhas. As sess6es de apresenta<;:ao oral ja 
haviam se multiplicado. De modo geral, em todas as manhas dos cinco dias dedicados 
aos congressos, havia sess6es dedicadas as comunica<;:6es de Taxonomia de Fanerogamos 
e Criptogamos, Morfologia/Anatomia/Fisiologia e Bioquimica, Ecologia/Fitogeografia 

e Conserva<;:ao e Boranica Economica e sess6es em apenas urn ou dois dias, dedicadas 
a outros temas. Eram com urn, nas decadas de 70 e 80, deslocamentos individuais ou 
de grupos de congressistas, de urn auditorio para outro, na tentativa de conciliar 0 

interesse em ouvir trabalhos distribuidos por diferentes sess6es. Dos Presidentes de 
sess6es era exigido, mais ainda, a manuten<;:ao do horario das apresenta<;:6es, para se 
poder conciliar os interesses dos congressistas entre os diferentes auditorios nos quais 

os trabalhos estavam sendo apresentados. Havendo tanta op<;:ao de assuntos nos mesmos 
horarios, era dificil urn auditorio permanecer com lota<;:ao completa, por toda a 
manha, especial mente se a seqUencia de trabalhos nao era atrativa ou se as apresenta<;:6es 

nao foss em de boa qualidade. Havia muita mobilidade de cientistas e estudantes 
entre os diferentes auditorios, que se esvaziavam e se superlotavam em poucos minutos, 



TRAJET6 RlA DA SOCIEDADE Bm'ANlcA DO BRASIL EM 50 ANOS - RESGATE DA MEM6RIA DOS SEUS CONG RESSOS 63 

Quadro 3. Artigos 20 a 24 do Regimemo lmerno da Sociedade Botanica do Brasil, aprovado em janeiro de 
J 977, em Bela Horizonte-MG. 

Arrigo 20. As arividades do Congresso serao desenvolvidas em: 
I. sessoes plemirias a) solenes de insralac,:ao e encerramenro e b) ordinarias; 
II. sessoes recnicas ou cienrificas a) de remas livres e b) especiais; 
III. sessoes de assembleia geral; 
IV. excursoes. (omirido os paragrafos) 

Arrigo 21. Para organizac,:ao do remario das sessoes desrinadas it apresenrac,:ao de remas livres, os 
rrabalhos serao agrupados de acordo com rem as que a direroria julgar convenienre esrabelecer: 

§ 1°. A indicac,:ao das sessoes pelas quais os rrabalhos serao disrribuidos devera consrar da l ' 
circular enviada aos associados; 
§ 2°. 0 socio, ao enviar 0 resumo de seus rrabalho it Direroria do Congresso, devera indicar a sessao 
recnica a que 0 mesmo se desrina; 
§ 3°. Os resumos serao examinados pela direroria que, denrro das possibilidades, esrabelecera uma 
ordem de apresenrac,:ao nas respecrivas sessoes; 
§ 4°. Caso 0 resumo na~ seja recebido pela direroria are 30 dias anres da aberrura do Congresso, 
ficara a mesma desobrigada de inclui-Io no remario; 
§ 5°. A apresenrac,:ao do rrabalho sera sempre feira pelo auror, co-auror ou por ourro socio 
devidamenre aurorizado pelo auror. 

Arrigo 22. As sessoes desrinadas it apresenrac,:ao de remas livres rerao a durac,:ao maxima de 4 horas, 
cabendo ao presidenre estabelecer 0 rempo desrinado a cada auror, de acordo com 0 numero de 
rrabalhos programados para a sessao. 

§ 1°. Anres do inicio dos rrabalhos de cada sessao, 0 presidenre devera dar ciencia aos aurores do 
tempo de que dispoem , especificando as parcel as desrinadas it apresenrac,:ao e ao debare, nao 
podendo ser as mesmas inferiores a 10 e 5 minuros, respecrivamenre. 
§ 2°. Duranre a apresenrac,:ao dos rrabalhos nao serao permiridos dialogos. 

Arrigo 23. Os texros compleros dos rrabalhos apresenrados nas sessoes desrinadas a temas livres 
deverao ser enrregues it direroria do respecrivo congresso, em condic,:oes de publicac,:ao, no maximo are 
30 dias apos 0 rermino do mesmo, sem 0 que nao constarao nos Anais do Congresso. 

Arrigo 24. As sessoes recnicas ou cientificas especiais desrinam-se a conferencias ou palesrras, simposios, 
paineis, seminarios e similares. 

§ 1°. A durac,:ao dessas sessoes sera, no maximo, de rres horas, nao podendo a parre exposiriva 
ocupar mais do que a merade do rempo, desrinando-se 0 resrante do mesmo ao debare. 
§2°. No caso de varios apresenradores, 0 rempo sera dividido proporcionalmente ao numero dos 
mesmos, na~ podendo ser esre superior a seis. 
§ 3°, Anres do inicio de cada sessao 0 coordenador devera comunicar aos parricipanres da mesma 
as normas esrabelecidas para 0 desenvolvimenro dos rrabalhos, sobrerudo quanto ao rempo disponivel 
e a forma sob a qual os debares serao processados. 
§ 4°. Quando forem permiridas perguntas por parre dos assisrenres, as mesmas serao sempre 
encaminhadas 11 mesa por escriro. 
§ 5°. duranre a apresenrac,:ao dos rrabalhos nao serao permiridos dialogos. 
§ 6°. Cada coordenador ou presidente devera entregar 11 direroria, antes do rermino do congresso, 
os resulrados dos rrabalhos da sessao que coordenou ou presidiu sob a forma de conclusao, sinrese, 
ou se for 0 caso, do rexro complero da comunicac,:ao para a publicac,:ao nos anais. 
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criando obviamente problemas para os Presidentes de Sess6es. Foi um periodo dificil 

para os organizadores dos congressos. Ao mesmo tempo, 0 movimento dos 

congressistas mostrava a vivacidade da Sociedade e 0 interesse de seus associados em 
discutir tematicas variadas. Apontava, de cerra maneira, os maiores interesses dos 

estudantes e dos botanicos ja consagrados. Apontava quem eram e onde estavam as 

grandes lideranc;:as da Boranica brasileira. 
As apresentac;:6es em painel foram se consolidando, na decada de 80, 

especialmente pOl' solucionarem dois problemas: 0 de espac;:o x tempo e 0 de boranicos, 

principalmente jovens, que nao se sentiam ainda preparados para expo rem suas 
descobertas em um discurso para uma plateia cada vez mais exigente. Outro aspecto 
estava relacionado it apresentac;:ao, em um unico auditorio, de trabalhos sequenciais 

realizados em uma mesma area fisica (florulas de determinadas regi6es, por exemplo) 
ou sobre enfoques diferentes de um mesmo problema ou tematica: era cada vez mais 

dificil conciliar, em uma sociedade agora de muitos socios e em uma ciencia com 

muitos campos de especialidades e competencia. As apresentac;:6es em paineis 

prestavam-se muito bem para tais tematicas. 

Em mead os da decada de 80, os congressistas ja nao puderam mais optar 

por apresentac;:6es oral ou em paine!. A organizac;:ao dos congressos definia as sess6es, 

poucas de apresentac;:6es orais, a maior parte dos trabalhos em paineis. Em 1987, 0 

38° Congresso Nacional de Botanica, realizado na cidade de Sao Paulo, contou com 

1.300 participantes (0 maior congresso da decada de 80); foram organizadas 45 sess6es 
que abrigaram 451 comunicac;:6es cientfficas (Menezes, 1987). 

Na decada de 90 os congress os de Boranica, de modo geral, superaram a 

marca de 1000 participantes. No 45° Congresso, realizado em Sao Leopoldo, em 

1994, foram 1.151 congressistas que em 7 dias apresentaram 780 trabalhos em forma 
de paine!. Foram realizadas, rambem, 7 conferencias e 6 simposios (Bakes, 1994). 
Na decada de 90, as sess6es orais foram abolidas, ocorrendo apenas esporadicamente 
as entao chamadas sess6es coordenadas, dedicadas it apresentac;:ao de trabalhos de 
maior abrangencia, revis6es de grupos taxonomicos ou de temas atuais ou polemicos. 

Quando acontecem, estas sess6es sao pontos altos nos congressos. De modo geral, 
participam delas, como expositores, recem-doutores, apresentando suas teses, 
taxonomistas que acabaram do conduir revis6es, anatomistas com novidades 

morfologicas que marcam novos rumos na ciencia, entre outros. 
As discuss6es conjuntas - nascidas tanto nas sess6es de comunicac;:6es orais, 

como em simposios e palestras - diminuiram, em bora paradoxalmente 0 numero 

de trabalhos e de simposios e mesas redondas tenha aumentado muito. De modo 
geral, os espac;:os destinados a estas discuss6es, tao necessarias e proficuas, foram 
transferidos para reuni6es de comiss6es e redes (aberras a qualquer congressista), 

criadas dentro da Sociedade, e as chamadas reuni6es sateIites de grupos de interesses, 

como os de estudiosos de Leguminosas , Rubiaceas e outros. As Comiss6es de 
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Herbarios, de Informatica na Boranica, de Flora do Brasil, os Grupos de Ensino de 
Boranica, de Anatomia Vegetal, entre outros, funcionam como redes de interesses 
espedficos que interagem entre si, atraves da SBB (Peixoto & Barbosa, 1998). Sem 
duvida, a moderniza<;:ao e a descentraliza<;:ao da Sociedade, atraves destas redes, foi 
urn avan<;:o por envolver, compartilhando responsabilidade, urn grande numero de 
docentes e pesquisadores e ao mesmo tempo por possibilitar discuss6es de temas 
espedficos de interesse de grupos maiores ou menores de associados. Vieram, de 
cerra maneira, substituir, embora parcial mente, por nao poderem abra<;:ar 0 conjunto 
da Sociedade, as discuss6es - antes obrigat6rias - nas Sess6es Tecnicas de 
apresenta<;:ao oral 

Nestes ultimos an os comiss6es criadas pela SBB estao nao apenas discutindo 
seus temas espedficos mas, principalmente, consolidando posi<;:6es em tematicas 
como ensino de botanica, educa<;:ao ambiental, etnoboranica e muitos outros, nos 
quais a interdisciplinaridade e indispensavel , na busca de atendimento a demandas e 
desafios nascidos na Sociedade e para as quais a ciencia busca respostas. 

Ja nao ha mais apresenta<;:ao oral de trabalhos cientificos, apenas trabalhos 
expostos l em paineis. Numerosos e bern confeccionados paineis, cham am a aten<;:ao, 
de modo geral, pelo primor dos textos elaborados, pelas belas fotografias da exuberante 
flora brasileira e outros tipos de ilustra<;:6es, pelo arranjo dos dados em tabelas e 
graficos (fig. 10 e 11). Seminarios, chamados nos ultimos anos workshops, e mesas 
redondas ou simp6sios sobre temas variados com a participa<;:ao de orientadores e 
orientandos, encontros de especialistas em Araceaeas, Leguminosas, Mirtaceas, 
revelam a influencia benefica da SBB no desenvolvimento da Boranica no Brasil. Se a 

SBB ja funcionava, desde a sua cria<;:ao, como urn ponto de convergencia para a 
Botanica brasileira, no seio da qual era possivel discutir os problemas e avan<;:os e 
apontar para novos caminhos, com a sua moderniza<;:ao, pela separa<;:ao da 
administra<;:ao da sociedade e a administracrao dos congressos e a publica<;:ao de urn 
periodico listado dentre os mais conceituados do pais, entre outras a<;:6es, ela ocupa 
hoje urn lugar ainda de mais destaque pela busca da aproxima<;:ao com a sociedade 
civil. Esta busca e reconhecida por todos os membros da SBB como necessaria, 
indispensavel. 

Assim como a SBPe, nascida em 1948, a SBB faz parte daquelas sociedades 
cientificas que nasceram, cresceram e alcan<;:aram a plena maturidade, sem nunca 
terem se desviado de seus prindpios basicos - a defesa de urn desenvolvim ento 
cientifico tecnologico e cultural adequado as reais necessidades do pais. Formam urn 
grupo de sociedades cientificas nas quais a ideia de estimular a pesquisa cientifica 
coincide com os esfor<;:os de desenvolver a ciencia nacional. As reuni6es da SBB, 
ocorridas anualmente em diferentes cantos do pais, sao marcas visiveis de seu papel 
na sociedade brasileira e na busca da valoriza<;:ao e do fortalecimento regional , sem, 
contudo, perder de vista uma politica ciendfica brasileira. 
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Figura 11 - Discussao em tarno de um 
paine! (apresentado por 1. M. Silva) exposto 
durante 0 47 0 Co n gresso Nacional de 
Botanica, realizado em Nova Friburgo-RJ, 
em julho de 1996. 

Figura 10 - Exposi~ao em painel feita pe!o 
estudante Fabrfcio A. E. de Moura durante 
o 4]" Congresso Nacional de Bod.nica, 
realizado em Nova Friburgo-RJ, em julho 
de 1996. 
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E extremamente diffcil conceber, implantar e manter uma sociedade cientifica 
com metas de medio e longo prazos em urn Brasil com uma economia diflcil (e hoje 
globalizada) e desregulada. Ha 0 risco sistemico de se mudar de rota, de se falhar. Se 
foi diflcil no passado fortalecer sociedades ciendficas, no Brasil de poucos estudiosos 
espalhados por uma grande area territorial, hoje ha 0 desafio da continuidade e da 
busca do crescimento. As sociedades cientificas, em sua maioria, enconrram-se 
fragilizadas do ponto de vista fiscal e contam com apoio muito limitados dos orgaos 
de fomento para a realiza<;:ao de seus congressos e publica<;:ao de suas revistas ciendficas. 
Aos associados, com salarios defasados, cabe, com suas anuidades e inscri<;:6es em 
eventos, a maior parte do custeio da Sociedade. Entretanto, com todos os desafios 
enfrentados no passado e os desafios atuais, e faci l reconhecer que a SBB, com seus 
50 anos de existencia, abriu caminhos, consolidou metas. Tal fato pode ser atribuido 
aos processos democraticos e consensuais sempre buscados no seio da Sociedade; a 
dirigentes que acreditaram e defenderam estes prindpios; a urn corpo de associados 
que perseguiu 0 ideal do grupo de cientistas que em janeiro de 1950 teve a ousadia de 
fun dar uma Sociedade Botanica, acreditando que assim participariam com mais 
propriedade e for<;:a do desenvolvimento ciendfico e tecnologico do pais. 

A SBB e hoje uma grande sociedade ciendfica feita por cada pessoa que 
integra os seus quadros e que acredita que as contradi<;:6es do dia-a-dia de trabalho 
nas Universidades enos Institutos de Pesquisas, materializadas em exigencias de 
excessos de carga docente e publica<;:6es, regras burocraticas incompadveis com 0 

ritmo eo dinamismo do ensino e da pesquisa, podem ser vencidas atraves de projetos 
bern elaborados, de pesquisas realizadas de modo acurado, da divulga<;:ao dos resultados 
de seus trabalhos de maneira variada e do ensino para formar cidadaos capazes de 
viver, entender e interagir com a sociedade na qual estao inseridos. 
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CAPITULO 5 

EXCURSOES BOTANICAS DA SOCIEDADE 
BOTANICA DO BRASIL (SBB) 

Afranio Fernandes 
Universidade Federal do Ceara 

A ideia de cria<;:ao da Sociedade Botanica do Brasil se consubstanciou durante 
o II Congresso Sul-Americano de Bot;lnica, em 1948, com a participa<;:ao de 30 
estudiosos da Scientia amabilis; entre eles, atualmente ainda em atividade, encontram
se: Luiz Emygdio de Mello Filho, Paulo de Tarso Alvim, Alcides Ribeiro Teixeira, 
Berta Lange de Morretes, Maria do Carmo da Costa Monteiro, Armando de Mattos 
Filho e Haroldo Edgard Strang. 

Por convoca<;:ao de todos os engajados nessa ciencia, com a participa<;:ao de 
73 membros, incluldos os 30 anteriormeme citados, na Escola Nacional de Agronomia, 
em 10 de janeiro de 1950, instalou-se a Sociedade Boranica do Brasil, documentada 
com a assinarura da Ata de Funda<;:ao, firmada pel os Socios Fundadores (Heringer, 
1978). 

Constituiu-se numa das mais salutares e significativas organiza<;:6es ciendficas 
nacionais, com a maxima preocupa<;:ao de reunir e coordenar a comunidade boranica 
brasileira. Esta integrada por taxonomistas, fisio logistas, anatomistas, morfologistas, 
ecologistas, geneticistas, fitogeografos, qUlmicos, biologos, geografos, fico logistas, 
mico logistas, farmaceuticos, medicos e ate engenheiros, alem de estudiosos e 
admiradores da Botanica, incluindo panicipantes de outras nacionalidades: ingleses, 
americanos, argentinos, uruguaios, paraguaios, mexicanos, alemaes, entre algumas outras. 

Daquela data em diante, anualmente, sediadas em localidades diferentes, 
conforme a indica<;:ao da Assembleia Ceral, tendo em vista sempre alternativas regionais 
de preferencia, passaram a realizar-se as Reuni6es Anuais de Botanica, assim registradas 
ate 0 XII conclave botanico (Sao Paulo, em 1961), ou os Congressos Nacionais de 
Botanica, a partir do XIII congra<;:amento boranico (Recife, em 1962), sempre na 
segunda quinzena de janeiro, normalmente na ultima semana. Com a inteira 
responsabilidade de quem assume 0 compromisso da organiza<;:ao ciendfica, segundo 
os Estatutos, 0 Presidente do Congresso tambem participava da condi<;:ao de Presidente 
da SBB, ate 1983, quando cada qual passou a ter suas atribui<;:6es espedficas. 

As Reuni6es ou os Congressos Botanicos desenvolviam-se com Sess6es 
T ecnicas, para apresenta<;:ao e discussao dos temas ciendficos distribufdos em assuntos 
correlatos: Sessao de Taxonomia, Sessao de Fisiologia e Bioqulmica, Sessao de 
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Microbiologia e Fitopatologia, Sessao de Boranica Aplicada, entre vanas outras, e 
com as excursoes, como norma obrigatoria. Presentemente, prevalecem apresenta<;:oes 
sob a forma de paineis, dada a grande quantidade de trabalhos cientfficos, conservando
se, ainda, as excursoes como forma consagrada. 

As excursoes sempre assumem uma imporrancia de real significado, pela 
necessidade de urn contato mais fntimo e direto com a natureza. Mostram-se com 
urn alcance mais amplo, por diversos enfoques: integra<;:ao e conhecimentos dos 
participantes aos aspectos botanicos gerais; oportunidade de poder visitar ecossistemas 
correspondentes as areas afetas aos conclaves; trocas de ideias e de informa<;:oes entre 
os especialistas; coletas de plantas e documentac;ao fotogrifica do quadro das paisagens; 
consenso junto a comunidade cientffica dos problemas que se descortinam por ocasiao 
das visitas aos campos, ligados as conquistas de natureza polftica, social, economica 
ou cientffica da regiao. 

De infcio, dado 0 limitado numero de associados, era programada apenas 
uma unica excursao, com a participa<;:ao quase integral dos congressistas. Na maioria 
das vezes era reservada, para a excursao, a quarta-feira da semana em que se realizava 0 

evento; a dura<;:ao normal era de urn dia, eventualmente do is ou ate tres, com todos os 
condicionantes necessarios para sua concretizac;ao (cafe, almo<;:o, dormida etc., conforme 
determinantes locais ou circunstanciais). Por exemplo, em 1980, durante 0 Congresso 
em Itabuna-BA, foram indicadas duas areas: a Caatinga, dirigida por Dardano de Andrade 
Lima, e a Floresta Pluvial Costeira, do suI da Bahia, conduzida por Scott Mori. 

Sendo uma oportunidade para conhecer a regiao, nao era incomum a 
participa<;:ao de boranicos munidos de tesoura, jornal, prensa e outros objetos uteis 
na coleta de plantas. Constitufram-se contumazes coletores: Pedro Carauta, Jose Sacco, 
Dardano Lima, Afranio Fernandes, Graziela Barroso, Angelo Rizzo, Mur<;:a Pires, 
Aylthon Joly, Luiz Emygdio, Margarete Emmerich, entre muitos outros. A aplica<;:ao 
dos conhecimentos de Taxonomia ou Fitogeografia estava presente em todos. 

As excursoes de entao, pela participa<;:ao efetiva da maio ria dos congressistas, 
ofereciam nao so condi<;:oes para uma integra<;:ao participativa de congra<;:amento, 
mas tambem uma oportunidade para serem apreciadas as diversas paisagens refertas 
de suas proprias fisionomias vegetacionais, com a riqueza ou a propriedade das 
floras que lhes sao caracterfsticas. Assim, sao recordadas a monumentalidade das 
paisagens da Chap ada dos Veadeiros e dos Parecis, em Goias, da Chapada das 
Capivaras e de Sete Cidades, no Piauf; as extensas planuras cobertas pelas Campinas 
gauchas, ou os Aparados da Serra, do Rio Grande do SuI; a expressao xeromica, pda 
total afilia, das plantas das Caatingas; 0 valor potamografico dos colossais rios da 
Amazonia, marginados pdas pujantes florestas; as vertentes, coloridas pda variedade 
de sua flora , do sistema montanhoso atlantico, ao lado dos esbeltos pinheiros; 0 

paradisfaco viveiro biologico do Brasil, 0 Pantanal; os troncos retorcidos e as folhas 
coriaceas das plantas das forma<;:oes esclerofilas (Cerrado e Cerradao) do Planalto 
Central. 
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Nesses trabalhos de campo, ocorrem trocas de ideias e de informay6es nas 
identificay6es boranicas. De tudo isso riravam-se vantagens ou obtinham-se novos 
conhecimentos, estimulando todos , principalmente os boranicos iniciantes, para 
medirem ou avaliarem suas conclus6es. Nesse ponto, valiam as contribuiy6es das 
excurs6es pelas circunstancias envolvidas, amparadas pelo enfoque cientffico com 0 

rigorismo preciso das identificay6es. Intrinsecamente, estava a obrigatoriedade de 
ser conhecido 0 conjunto vegetacional, com sua flora, fisionomia e estrutura. 

Presentemente, pela propria natureza das condiy6es prevalentes nos 
Congressos de Boranica, dado 0 grande numeto de integrantes e de interesses variados, 
as excurs6es sao, na sua maio ria, de participayao limitada de congressistas, com 
vantagens apenas para os taxonomistas em suas preocupay6es boranicas ou 
fi togeograficas mais diretas. Para alguns, em poucos casos, ha manifestay6es 
ecoturfsticas, particularmente para estrangeiros, desenvolvendo suas linhas de pesquisa 
boranica. Evidentemente, toda aquela beleza das paisagens deixa de ser contemplada, 
analisada ou comentada debaixo de um estudo cientffico ou mesmo pratico mais 
integrado, havendo uma clarividente expressao pessoal ou de participayao mais restrita. 
Nao ha outra maneira de ser documentada uma excursao na programayao dos 

Congressos de Botinica, na atualidade. Tornou-se, de cerra forma, uma construc;:ao 
especializada, nao oferecendo urn quadro de alcance mais geral aos congressistas em 

seu todo. 
Ainda que parcel ada a representayao dos congressistas, nao havendo a 

participayao integral, destacam-se preferencias segundo os diversos roteiros. De 
q ualq uer maneira, registra-se 0 aptoveitamen to de grande parte dos associados da 
Boranica marcado por seus significados taxonomicos e fitogeograficos. 

Completando seu cinquentenario, havendo uma quase total correspondencia 
de tantas atividades paralelas com as excurs6es, a Sociedade Botanica do Brasil, sem 
qualquer interrupyao, nunca deixou de cumprir os objetivos da tematica botanica, 
premiando seus associados . Sempre envolvendo Estados alternativos para sua sede, 
no tempo, com a participa<;:ao de suas diferentes cidades que pudessem suportar 
tamanho evento, movimentou seus associados. 

Naturalmente, dentro da organizayao polftica brasileira, as excurs6es, 
excedendo ao numero das unidades federativas, por certo teriam de repetir-se em 
alguns Estados. Assim, para facilitar, sao registrados os Estados ou localidades de 
ocorrencia dando a primazia de sua realizayao, com a cronologia das demais ocorridas, 
quando assim se verificou. Havera algum comentario historico apenas daquelas 
excurs6es consideradas de participayao efetiva. 

De infcio, sobre uma pratica boranica, cabe esclarecer que todas as informay6es 
sobre as excurs6es, ate 0 ana de 1977, quando se realizava 0 XXVIII Congresso, tern 
sua base na documentayao de autoria de Ezechias Paulo Heringer (Heringer, 1978), 
entao Secretario Permanente da SBB, que sempre desempenhou com competencia e 
zelo essa funyao. 
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RIO DE JANEIRO 

1950 I Reuniao Anual da SBB - Rio de Janeiro. Presidente: Heitor Vinicius da 
Silveira Grillo; Vice-Presidente: Joao Geraldo Kuhlmann. Nessa oportunidade, 
foram discutidos e aprovados os Primeiros Estatutos, sendo firmada a 
denomina<;:ao de Sociedade Botinica do Brasil. 

1959 X Reuniao Anual da SBB - Rio de Janeiro. Presidente: Honorio da Costa 
Monteiro Filho; Vice-Presidente: Luiz Emygdio de Mello Filho. Foram 
reservadcs do is dias a excurs6es, no final do conclave, com pernoite dos 
congressistas no Parque Nacional de Itatiaia. No dia seguinte, ocorreram as 
excurs6es. 

1967 XVIII Congresso Nacional de Botinica - Rio de Janeiro. Presidente: Luiz 
Emygdio de Mello Filho; Vice-Presidente: Raul Dodsworth Machado. Nao 
consta ter havido alguma excursao, todavia, registra-se a cria<;:ao do Museu 
Martius, na Serra dos 6rgaos, na Fazenda Mandioca, antiga propriedade do 
Consul Langsdorff. 

1975 XXVI Congresso Nacional de Botanica - Rio de Janeiro. Presidente: Padre 
Raulino Reitz; Vice-Presidente: Honorio da Costa Monteiro Filho. No ultimo 
dia, houve uma excursao it ltatiaia, com explana<;:6es do Padre Raulino sobre 
as Bromeliaceas daquela serra, materia de sua preferencia (fig. 1). 

1996 XLVII Congresso Nacional de Botanica - Nova Friburgo. Presidente: Geisa 
Lauro Reis; Vice-Presidente: Marcus A. Nadruz Coelho . Excurs6es nao 
registradas. 

MINAS GERAIS 

1951 II Reuniao Anual da SBB - Escola Superior de Agricultura de Vi<;:osa, Escola 
de Minas em Ouro Preto e Instituto de Agricultura de Minas Gerais, Belo 
Horizonte. Presidente: Heitor Vinicius da Silveira Grillo; Vice-Presidente: 
Joao Geraldo Kuhlmann. Esse conclave, segundo Heringer (1978), se 
caracterizou pela confraterniza<;:ao entre os botanicos, havendo a primeira 
coleta de plantas na Serra do Cipo, com urn pernoite favorecido por aquele 
clima das alterosas. 

1960 XI Reuniao Anual da SBB - Belo Horizonte. Presidente: Octavio de A. 
Dtummond; Vice-Presidente: Chotaro Schimoya. Nao consta ter havido 
excurs6es botinicas. 

1977 XXVIII Congresso Nacional de Botanica - Belo Horizonte. Presidente: Wilson 
R. Camargo de Assun<;:ao; Vice-Presidente Mitzi Brandao Ferreira. Realizaram
se duas excurs6es, uma nas areas de Cerrado do Centro Nacional de Pesquisas 
de Milho e Sorgo - alcans:ando Sete Lagoas e Gruta de Maquine (fig. 2) . 
Todo 0 trajeto, com 0 registro flodstico da cobertura vegetacional, foi descrito 
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Figura 1 - Excursao a Itatiaia-RJ: Paulo A1vim, Nelson Lima (Diretor do Parque Nacional de Itatiaia), Amalia 
Hetlnano Teixeira , Pe. Raulino Reitz, Afranio Fe rnandes (XXVI Congresso Nac iona l de Botinica, Rio de 
Janeiro , 1975) 
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Figura 2 - Excursao a Grura de Maquine-MG: Afranio Fernandes e Mario G . Ferri (XXVIII Congresso 
Nacional de Botilnica, Belo Horizonte-M G , 1977) 

por Heringer. Destaque cabe a integral impressao da beleza da cavern a 
esculturada na rocha calcaria. A segunda excursao, a Serra de Lavras, em 
Ouro Preto, cujo trecho teve sua descri<;:ao procedida pelo Prof. Jose Badini, 
da Escola de Farmacia, enriquecida pela cita<;:ao de numerosas especies das 
forma<;:6es presentes: Mata Estacional, Cerrado e Campos (fig. 3) . 

1986 XXXVII Congresso Nacional de Boranica - Ouro Preto. Presidente: Maria 
Aparecida Zurlo; Vice-Presidente: Aristea Alves Azevedo. Foram oferecidas 
as seguintes excurs6es: 1) Esta<;:ao Flo res tal de Experimenta<;:ao do IBDF, em 
Paraopeba. 2) Serra de Lavras Novas, em Ouro Preto. 3) Serra do Cara<;:a, 
em Santa Barbara. Alem do aspecto historico ligado ao incendio que destruiu 
quase toda as constru<;:6es do noravel estabelecimento religioso-educacional 
dessa serra, destacam-se as belas paisagens que contornam, ainda, as areaS 
que foram recuperadas. 
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Figura 3 - Excursao a Serra de Lavras Novas-MG: Jose Badini , Luciano Lima, ? e Graziela M. Barroso (XXVIII 
Congresso Nacional de Botanica, Belo Horizonte-MG, 1977) 

sAo PAULO 

1952 III Reuniao Anual da SBB - Campinas, Piracicaba e Rio Claro. Presidente: 
Carlos Arnaldo Krug; Vice-Presidente: Mario G. Ferri. Foram observadas 
varias atividades, com referencia a excurs6es e visitas ((~cnicas: dia 12 de 
janeiro, em Campinas, visitas ao Horto Florestal do Estado e ao Jardim 
Botanico; dia 13, ainda em Campinas, realizaram-se visitas a Esta<;:ao 
Experimental Central "Santa Elisa" e a fazenda Monte D'Este; dia 14 de 
janeiro, viajando por via ferrea em carro especial, oferecido pda Companhia 
Paulista da Estrada de Ferro , com destino a cidade de Rio Claro, os 
congressistas visitaram 0 Horto Florestal dessa empresa. Finalmente, no dia 
15, depois da visita a Escola Superior de Agriculrura, em Piracicaba, com a 
apresenta<;:ao de trabalhos cientificos no Departamento de Genetica, procedeu
se ao plantio da arvore da amizade - Caesalpinia equinata (pau-brasil). 

1961 XII Reuniao Anual da SBB - Sao Paulo. Presidente: Alcides Ribeiro Teixeira; 
Vice-Presidente: Walter R. Accorsi . Nao consta realiza<;:ao de excurs6es 
boranicas. 

1971 XXII Congresso Nacional de Boranica - Sao Paulo. Presidente: Mario G.Ferri; 
Vice-Presidente: Aylthon Brandao Joly. Houve uma excursao a Campinas e a 
Rio Claro. 
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1987 XXXVIII Congresso Nacional de Botanica - Sao Paulo. Presidente: Nanuza 
Lufza de Menezes; Vice-Presidente: Fernando Roberto Martins. Foram 
selecionadas as seguintes excurs6es: 1) Itatiaia (Mata Atlantica); 2) Jun::ia 
(Mata Atlantica, Mangue, Restinga e Dunas); 3) Ilha do Cardoso (Mata 
Atlantica, Mangue, Restinga e Dunas); 4) Fazenda Campininha (Cerrado); 5) 
Emas (Cerrados); 6) Caverna do Diabo (gruta calcaria); 7) Boraceia (Mata 
Atlantica) ; 8) Paraibuna (recupera<;:ao de vegeta<;:ao); 9) Bertioga (Dunas, 
Restinga e Mangue); 10) Diamantina (Campo Rupestre) e 11) Serra do Cip6 
(Campo Rupestre). 

1995 XLV Congresso Nacional de Botanica - Ribeirao Preto. Presidente: Elenice 
Mouro Varanda; Vice-Presidentes: Maria das Gra<;:as L. Wanderley e Sandra 
Farto Botelho Trufem. Foram indicadas 3 excurs6es: 1) Esta<;:ao Florestal do 
Jataf - Instituto Florestal; 2) Fazenda Intervales - Funda<;:ao Florestal; 3) 
Reserva Florestal de Vassununga - Instituto Florestal. 

PERNAMBUCO 

1953 IV Reuniao Anual da SBB - Recife. Presidente: J. Vasconcelos Sobrinho; 
Vice-Presidente: Dardano de Andrade Lima. Nao consta qualquer excursao. 

1962 XIII Congresso Nacional de Boranica - Recife. Presidente: Dardano de 
Andrade Lima; Vice-Presidente:Lauro Pires Xavier. Houve duas excurs6es: 
aos tabuleiros de Parafba, com visita ao Jardim Boranico em Joao Pessoa e a 
Fabrica de doce de goiaba, e uma outra excursao a Pesqueira, onde foram 
feitas observa<;:6es sobre posterior visita ao agreste, tendo continuidade com 
a Serra de Oruruba. 

1972 XXIII Congresso Nacional de Botanica - Garanhuns. Presidente: Dardano 
de Andrade Lima; Vice-Presidente: Geraldo Mariz. Houve uma excursao ao 
Brejo dos Cavalos, Nova Jerusalem e Caruaru. Outra excursao a regiao de 
Bufque, Brejo Sao Jose e Catimbau. 

RIO GRANDE DO SUL 

1954 V Reuniao Anual da SBB - Porto Alegre. Presidente: Alarich Schultz; Vice
Presidente: J. Grossman. Nao houve referencia a excurs6es. 

1964 XV Congresso Nacional de Boranica - Porto Alegre. Presidente: Alarich 
Schultz; Vice-Presidente: Jose da Costa Sacco. Realizou-se uma excursao ate 
Iraf, estancia balnearia do extremo norte do Estado, com pernoite no Colegio 
da Funda<;:ao Evangelica de Parnambi. Prevalecia uma paisagem de extensos 
campos. 

1973 XXIV Congresso Nacional de Boranica - Pelotas. Presidente: Jose da Costa 
Sacco; Vice-Presidente: Jose S. Soares Sobrinho. Faltam dados sobre as excurs6es. 
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1994 XLV Congresso Nacional de Botanica - Porto Alegre. Presidente: Albano 
Backes; Vice-Presidente: Ronaldo Wasum. Nao consta ter havido excursao. 

PARA 

1955 VI Reuniao Anual da SBB - Belem. Presidente: Felisberto Camargo; Vice
Presidente: Walter Miranda Machado. Foram realizadas excurs6es para 
reconhecimento da flora e da hidrografia do Amazonas. 

1988 XXXIX Congresso Nacional de Boranica - Belem. Presidente: Pedro L.B. 

BAHIA 

Lisboa; Vice-Presidente: Irenice A. Rodrigues. Expedi<;:6es cientificas: 
Algodoal (Restinga e vegeta<;:ao de Dunas); Reserva Catu (mata de terra firme 
e igap6); Ilha do Combu (vegeta<;:ao de varzea, referida a manejo de pesquisa 
do Museu Goeldi); Complexo Albris I Alunorte (Barcarena), com transporte 
terrestre e fluvial. 

1956 VII Reuniao da SBB - Cruz das Almas. Presidente: Geraldo C. Pereira Pinto; 
Vice- Presidente: Camillo Torrend. Nao consta a realiza<;:ao de excurs6es. 

1965 XVI Congresso Nacional de Boranica - ltabuna. Presidente: Paulo de Tarso 
Alvim; Vice-Presidente: Geraldo C. Pereira Pinto. No fim das atividades foi 
promovida uma excursao pelo interior do Estado, com encerramento em 
Salvador. 

1980 XXXI Congresso Nacional de Boranica - ltabuna. Presidente: Paulo de Tarso 
Alvim; Vice-Presidente: Roberto C. Pereira. Foram realizadas duas excurs6es: 
uma para a Caatinga, dirigida por Dardano de Andrade Lima, e outra para a 
Floresta Pluvial Costeira, no sui da Bahia, com percurso ate Porto Seguro, 
conduzida por Scott Mori. Aqui ja se observava a intensa destrui<;:ao do 
ambiente. De interessante, foi a demonstrac;:ao feita por Scott Mori ao ascender 
as arvores com urn engenhoso sistema mecanico recentemente fabricado. 

1998 XLIX Congresso Nacional de Botanica - Salvador. Presidente: Maria Lenise 
Silva Guedes; Vice-Presidente: Juarez Jorge Santos. Duas excurs6es foram 
estabelecidas: uma voltada para Rio de Contas/Len<;:6is, onde sao observadas 
as variadas manifesta<;:6es das presentes belezas no colorido das flores, 
dominando os Campos Rupestres na Chap ada Diamantina; uma outra para 
a reserva Ecol6gica de Una, marcada pela vegeta<;:ao da Mata Atlantica. 

GOlAs 

1957 VIII Reuniao Anual da SBB - Goiania. Presidente: Jose Paulo S. Cabral; 
Vice-Presidente: Claudomiro Teles. Houve uma excursao ao Araguaia. 
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1969 XX Reuniao da SBB - Goiania. Presidente: Jose Angelo Rizzo; Vice-Presidente: 
Ezechias Paulo Heringer. Realizaram-se excurs6es a Serra de Caldas e visitas 

ao Ribeirao das Aguas Quentes, Lagoa de Pirapitinga e a cidade de Caldas 
Novas. 

1991 XLII Congresso Nacional de Botanica - Goiania. Presidente: Jose Angelo 
Rizzo; Vice-Presidente: Carluce G. de Sa e Carvalho. Foram realizadas 
excurs6es a Chap ada dos Veadeiros, ponto culminante do Estado; ao Monte 
dos Pirineus e a Serra Dourada, destaque por pleitear 0 dtulo de patrim6nio 
historico da humanidade. 

CEARA 

1958 IX Reuniao Anual da SBB - Fortaleza. Presidente: Manoel Mateus Ventura; 
Vice-Presidente: Prisco Bezerra. Excursao a Chapada do Apodi, com a 
supervisao de Afcanio Fernandes, observando a verdadeira Caatinga arborea, 
com 0 predomtnio de Auxemma oncocalyx, Caesalpinia bracteosa e Mimosa 
hostilis. 

1968 XIX Congresso Nacional de Botanica - Fortaleza. Presidente: Prisco Bezerra; 
Vice-Presidente: Renato Braga. Depois de ser alcanrrado 0 Arrude de Araras, 

a excursao completou-se com visita a gruta de Ubajara, sobre 0 Planalto da 

Ibiapaba, com pernoite. 
1990 XLI Congresso Nacional de Botanica - Fortaleza. Presidente: Jose Ribamar 

Pinto Soares; Vice-Presidente: Afcanio Fernandes. Excursao a Chapada da 
Ibiapaba, com visita a gruta de Ubajara. No percurso, junto a Caatinga, 
foram feitas algumas paradas para coleta da vegetarrao afila. Depois de pernoite 
em Tiangua, foi visitada a Bica do Ipu, onde, segundo a lenda, a virgem dos 
labios de mel, Iracema, banhava-se, depois de mergulhar nas aguas verdes 
dos mares bravios cearenses, como assim se referiu 0 renomado escritor 

romancista Jose de Alencar. 
1997 XLVIII Congresso Nacional de Botanica - Crato. Presidente: Terezinha 

Gonrralves Batista; Vice-Presidente: Maria Arlene Pessoa da Silva. Excurs6es: 
1) Reserva de Pirapora - caracterizada pela Caatinga arborea-arbustiva, 
coordenada por Luiz Marivando Barros e Maria Iracema Bezerra Neta; 2) 
Paleobotanica - Serra da Maozinha, coordenado por Mariano Domingues 
da Silva - bioestratigrafia da bacia do Araripe, havendo coletas de material 
fossil de contferas da Formarrao Missao Velha; 3) Chapada do Araripe, 
coordenada por Afranio Fernandes, para reconhecimento da vegetarrao pluvial 
de encosta, do Cerradao no topo do sistema montanhoso e do Carrasco, 
caracterizado por sua natureza xero-escleromorfica. Alcanrrou-se Exu - PE, 
para visita ao monumento em homenagem ao sanfoneiro Luiz Gonzaga. 
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AMAZONAS 

1963 XIV Congresso Nacional de Botanica - Manaus. Presidente: William A. 
Rodrigues; Vice-Presidente: Mun;:a Pires. No dia 20 de janeiro, realizou-se 
uma excursao fluvial, percorrendo trechos do Rio Amazonas/Rio Negro, com 
visitas as terras do Munidpio de Careiro e a propriedade de Terra Nova, 
com culturas de seringueira e cacaueiro; 0 dia 23 foi reservado a grande 
excursao ao longo da rodovia Manaus-Itacoatiara, sendo inaugurada a Reserva 
Walter Egler. Tambem houve visita a Reserva Oucke, quando foi observado 0 

colosso florestal amazonico. 
1984 XXXV Congresso Nacional de Botanica - Manaus. Presidente: Marlene Freitas 

da Silva; Vice-Presidente: Pedro Ivo Soares Braga. Nao ha registro de 
excurs6es. 

BRASfLWOF e GoIAs 

1966 XVII Congresso Nacional de Botanica - Brasilia e cidade de Goias. Presidente: 
Joao Mur~a Pires; Vice-Presidente: Jose Passos Porro. Em pleno Cerrado, 
junto as margens de urn arroio que tomou 0 nome de Alexandre Brade, em 
homenagem ao ilustre botanico, foi oferecido pela VARIG urn fano banquete. 
Houve uma excursao as Centrais Eletricas, na velha cidade de Goias, antiga 
capital do Estado, onde foi ouvida a poetisa Cora Coralina com urn recital de 
poesia de sua autoria, entre as quais se destacou a sua bela cria~ao "0 Milho". 
Nessa oportunidade, Jose Sacco pontificou com sua verve de natureza poetica, 
ressaltando as deliciosas express6es da vibrante cria~ao da poetisa. 

1978 XXIX Congresso Nacional de Botanica e II Congresso Latino-Americano de 

Bora.nica - Brasilia e Goiania. Presidente: Jose Angelo Rizzo; Vice-Presidente: 
Ezechias Paulo Heringer. Transferidas para Goiania, as atividades foram 
continuadas ness a capital. Realizou-se a inaugura~ao do Jardim Botanico de 
Goiania, onde usaram da palavra Angelo Cabrera, da Argentina, e Oardano 
de Andrade Lima; houve excursao na reserva florestal primaria deste Jardim 
Botanico. Outra excursao, na sequencia, foi a de Goiania a Caldas Novas, 
onde se fez coleta de material botanico. 

PARAfBA 

1970 XXI Congresso Nacional de Botanica - Joao Pessoa e Campina Grande. 
Presidente: Lauro Pires Xavier; Vice-Presidente: A. o. de Assis. Com a 
transferencia das atividades ciendficas para Campina Grande, aconteceu 0 

Simp6sio sobre as Caatingas. Com excursao marcada para 0 Brejo das Freiras, 
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iniciaram-se as coletas boranicas, terminando com visitas as instala<;:6es do 
Instituto J. A. Trindade e a Esta<;:ao Hidro-Mineral Brejo das Freiras. 

RIO GRANDE DO NORTE 

1974 xxv Congresso Nacional de Botanica - Mossoro. Presidente: Jeronimo Vingt
un Rosado; Vice-Presidente: Benedito V Mendes. Nao foi registrada excursao. 

MARANHAo 

1976 XXVII Congresso Nacional de Boranica - Sao LUIs. Presidente: Antonio 
Benedito de Oliveira; Vice-Presidente: Antonia de Arruda Soares. Realizou
se uma excursao a Alcantara, por raz6es historicas : pelourinho, cadeia publica 
e constru<;:6es anti gas em rulnas, com passagem pelos campos das Perizes, 
junto aos extensos manguezais da capital. 

1993 XLIV Congresso Nacional de Botanica - Sao LUIs. Presidente: Terezinha de 
Jesus Almeida Silva Rego; Vice-Presidente: A. Benedito de Oliveira. Nao 
consta excursao. 

MATO GROSSO DO SUL 

1979 XXX Congresso Nacional de Boranica - Campo Grande. Presidente: Arnaldo 
de Oliveira; Vice-Presidente: Claudio de Almeida Concei<;:ao. Foram destaques 
as excurs6es para 0 Pantanal. Entretanto, a forte esta<;:ao chuvosa impediu 

melhores aproveitamentos. Todas as condu<;:6es foram prejudicadas por grandes 
atoleiros. Sao recorda<;:6es as documenta<;:6es mosrradas nas figuras 4, 5 e 6. 

PIAUf 

1981 XXXII Congresso Nacional de Boranica - Teresina. Presidenre: Manuel 
Roberto Del'Arco; Vice-Presidente: Valdemar Rodrigues. Foi realizada uma 
excursao a Sere Cidades, onde a impressao deixada pelos enormes monumentos 
rochosos, com suas formas bizarras e estranhas, motivou destaque particular. 
Alem do expressivo comparecimento de congressistas brasileiros, dado 0 

significado das paisagens da Forma<;:ao Cabe<;:as, esravam presentes boranicos 
da Argentina: Antonio Krapovickas, coletando Arachis, Carmem Crist6bao, 
identificando Sterculiaceae, e Maria Mercedes, procurando Turnera; boranicos 
de outros palses rambem participaram (entre eles, Simon Mayo, do Kew e 
Josef Goergen, da Alemanha). 
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Figura 4 - ExcLlrsao ao Pan ta nal-MS ( I ama~a l ): Afra nio Fern andes e Da rd ano de A. Lima (XXX Congresso 
Nacio nal de Botii nica, Campo G rand e-M S, 1979) 

Figura 5 - Excursao a Pocone- MS: Afranio Fern andes, Da rd ano de A. Lima, Prisco Viana (XXX Congresso 
Nac io nal de Botiini ca, Campo Gra nde-MS, 1979) 
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Figura 6 - Excursao a Miranda-MS: em primeiro plano, Afdnio Fernandes, Pe. Sehnem, Prisco Viana, 
Honoria Monteiro Nero e Edyr Tenorio (XXX Congresso Nacional de Botinica, Campo Grande-MS, 1979) 

ALAGOAS 

1982 XXXIII Congresso Nacional de Botanica - Macei6. Presidente: Osvaldo 
Viegas; Vice-Presidente: Selma B. Dionello. Excurs6es as areas canavieiras 
vizinhas da capital, Macei6. Excursao a Penedo, percorrendo areas de Mara 
Pluvial, Cerrado e Restinga; a Batalha, atingindo areas p luviais de Mara 
Atlantica e Caaringas. 

PARANA 

1985 XXXVI Congresso Nacional de Boranica - Curitiba. Presidente: Raul Jose 
M. Oliveira; Vice-Presidente: Armando C. Cervi. Nao ha indica<;:6es sobre 
excurs6es. 

MATO GROSSO 

1989 XL Congresso Nacional de Boranica - Cuiaba. Presidente: Germano Guarim 
Neto; Vice-Presidente: Jose Roberto B. Monteiro. Nao ha indica<;:ao de 
excurs6es. 
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SERGIPE 

1992 XLIII Congresso Nacional de Boranica - Aracaju. Presidente: Gilvane Viana 
Souza; Vice-Presidente: Marcelo Ramos da Fonseca. Foram oferecidas as 
seguintes excurs6es: 1) Restinga, em Santo Amaro das Brotas; 2) Caatinga, 
em Por,:o Redondo; 3) Mangue, junto ao Campus Avanr,:ado da UFS. 

Finalmente, como complementar,:ao, em vista de os Congressos de Boranica 
presentemente terem realizar,:ao no mes de julho, desde 1996, a partir do encontro de 
Nova Friburgo, as excurs6es tambem passaram a se desenvolver nesse perfodo, embora 
esteja expressa a liberalidade de os congressos botanicos poderem ter cumprimento 
em qualquer epoca do ano, facilitando, de certo modo, essa grande conquista de 
comemorar,:ao entre os botanicos. 
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CAPiTULO 6 

50 ANOS DA SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL 
A LUZ DE SUAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Jose da Costa Sacco 
Universidade Federal de Pe!otas 

Jovens de ontem 

Nao permitam 

Que os jovens de hoje 

Embriagados de futuro, 

Olvidem 0 passado 1 

Escrever sobre os 50 anos da SBB e uma empreitada dificil. Relatar esses 50 
anos sob 0 enfoque das Assembleias, uma visao fragmentaria do todo, certamente 
revela-se mais dificil ainda! E essa e a minha tarefa. 

Para faze-lo e preciso estar tornado de emo<,:ao. E por certo 0 fragmentario 
deixari de se-lo, eis que nas Assembleias afluem todos os fatos vividos e por viver no 
ana a ana da Sociedade, A emo<,:ao fica por conta dos personagens, queridos 
personagens, que por suas peculiaridades marcantes, definiam expectativas de embates 
e debates, que invariavelmente, tornavam-se realidade, para gaudio dos participantes 
e enriquecimento de posteriores comentarios. 

Impossive! e enfadonho seria relatar, em sequencia cronologica, assembleia 
por assembleia, Mas e viavel agrupa-las por periodos, mais precisamente tres periodos 
que definiram, no meu entender, a evolu<,:ao do pensamento da SBB, sob 0 ponto de 
vista organizacional, na busca de seus objetivos, ao longo dos 50 anos de sua existencia. 

o primeiro periodo abarca os 33 an os iniciais da SBB, compreendendo 34 
Congressos. 0 Presidente e demais membros diretores , com mandato de urn ano , 
sao eleitos pe!a Assembleia, A Sociedade pro move uma reuniao anual, durante 0 mes 
de janeiro, em local e data previamente designados, Cabe a Diretoria designar, tambem 
previamente, uma Comissao Especial que organizari 0 congresso. Na pritica, essa 
organiza<,:ao fica a cargo da propria Diretoria, . 

Esse fato fica bern caracterizado na Ata da Assembleia Ceral da XII Reuniao 
Anual, realizada em Sao Paulo, de 22 a 29/01/1961 , sob a presidencia do Dr. Alcides 

I J. c. Sacco - Fragmenro de urn poema dedicado a Cora Coralina, declamado em janrar a ela oferecido pel os 
congress istas em Goias Velho, durante a excursao cientffica do XX Congresso Nacional de Botanica - CNB 
(Goiania , 1969) ; posteriormente declamado no Palacio das Esmeraldas, no XXIX CN B (Bras flia/Go ian ia, 
19 78) . 
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Ribeiro Teixeira, em que se define que "a sede da futura Diretoria da SBB deve ser a 
primeira a ser escolhida, para em seguida pensar-se na escolha de seus componentes". 
Isso evidencia que ao lado de assegurar-se a realizac;:ao do evento, 0 que realmente 
propulsiona 0 processo e a escolha do local em que devera ser realizado. Isso porque 
a SBB tern em alta conta a realizac;:ao de excurs6es, para gerar a oportunidade de 
estarem juntos os especialistas, nos mais diversos ecossistemas que fazem a riqueza 
natural do Brasil. E urn fato tao marcante, tao determinante das decis6es a serem 
tomadas nas Assembleias Gerais, que havia uma regra, ainda que nao estatutaria, 
que era rigorosamente seguida e alicerc;:ava argumentos imputando-Ihes 0 carater de 
coisa definitiva, "urn Congresso so poderia retornar ao mesmo local, apos 0 decurso 
de 10 anos". 

Ve-se, pois, que a grande preocupac;:ao dos boranicos desse periodo, era 0 de 
assegurar encontros que propiciassem aos participantes conhecerem melhor a 
fitofisionomia brasileira, e faze-Io acompanhados pelos pesquisadores da regiao, 
ensejando uma vivencia e troca de informac;:6es, altamente positivas. 

Tambem era ponto fechado a realizac;:ao dos Congressos sempre na segunda 
quinzena de janeiro, considerada a mais propkia as excurs6es. 

A primeira metade do 10 pedodo (1950-1965) foi marcada pela influencia 
dos fundadores e de outros grandes nomes que de uma ou de outra forma foram os 
alicerces iniciais da SBB. A preocupac;:ao dos grandes mestres situava-se invariavelmente 
na continuidade do processo, no futuro da SBB e, conseqiientemente, na formac;:ao 
de continuadores para 0 estudo de nossa flora. Tudo comec;:ou de forma bern lenta, 
em 1954 houve a presenc;:a de 75 congressistas em Porto Alegre e, dez anos depois, 
em 1964, na mesma cidade, ambos os Congressos sob a presidencia do Dr. Alarich 
Schultz, a participac;:ao foi de 148 congressistas. Esse cresci men to lento de novos 
estudiosos apresentava-se aos mestres como urn desafio dificil de ser superado diante 
da enorme tarefa a ser realizada. Revelavam-se angustiados mas nao desanimados, 
com regozijo e palavras de esdmulos aos novos associados, cuja aprovac;:ao era realizada 
sempre em Assembleias Gerais, com a leirura nome a nome de cad a pretendente 
(fig. 1). 

Seguramente me escaparao alguns nomes, muitos mesmo, mas pel a 
assiduidade, participac;:ao ativa e comprometido envolvimento, citaria para esses 

. . . 
pnmelros qUll1ze anos: 

Alarich Schultz, Alcides Ribeiro Teixeira, Augusto Chaves Batista, Aylthon 
Brandao Joly, Berta Lange de Morretes, Dardano de Andrade Lima, Ezechias Paulo 
Heringer, F. G. Brieger, Fernando Romano Milanez, Geraldo Mendes Magalhaes, 
Guido Frederico Joao Pabst, Heitor Grillo, Honorio da Costa Monteiro Filho, Joao 
Murc;:a Pires, Joao Vasconcelos Sobrinho, Luiz Emygdio de Mello Filho, Mario 
Guimaraes Ferri, Moyses Kramer, Oswaldo Bastos de Menezes, Paulo de Tarso Alvim 
e Walter Radames Accorsi. Esses davam a tonica as Assembleias, as quais praticamente 
todos compareciam, debatiam sobre as Sess6es Tecnicas, faziam as articulac;:6es que 



T RAJETORIA DA SOCIEDADE BOTANlCA DO BRASIL EM 50 ANOS - R ESGATE nA MEMORIA n os SEUS CONGRESSOS 87 

SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL 
JARDIM BOTANICO - RIO DE JANEIRO 

PROPOSTA DIE ADUAO 

De contormidade com os ESTATUTOS, propomos para SOCIO 

... .... ........................ da SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL, Ol 

.. ................................. . 

residente ti .. ...... 
(l1¢icar "'4, 1lumero, cidade fJ E.stado) 

Figura 1 - Proposra de novo socio de Graziela Maciel Barroso, com as ass inaruras de F. Romano 
M ilan ez e Luiz Emygdio de Mello Filho (ourubro de 1950) 

envoi vi am escolha do local e nomes para a Diretoria da SBB, eram os profundos 
conhecedores dos Estatutos, cujos artigos eram constantemente citados. Seus 
pronunciamentos eram, nao raro, longos e ponderados e freqUentemente entravam 
em divergencia, com ardentes defesas de seus pontos de vista. Mas as Assembleias 
sempre comportavam, com freqiiencia mais dispersa ao longos dos anos, pessoas de 
nome e que se incorporavam aos debates com igual ardor. Cabe citar a seguinte 
rela<;:ao, embora tambem com lacunas: 
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Alberto Cas tellanos , Almiro Blumenschein, Americo Grozsman, Andrej 
Bertels Menschoy, Anna Milller H agedorn, Antonio Franco Filho, Camillo Torrend, 
Carlos Stelfeld, Chotaro Shimoya, Clemente Jose Steffen, Clovis Silva Fernandes, 
Coaracy M . Franco, Dalmo C. Giacometti, Elza From Trinta, Emilia Santos, Eny 
Correa Vianna, Generosa Emilia Pontual Peres, George Eiten, Geraldo Carlos Pereira 
Pinto, Gert Hatschbach, Gregorio Bondar, Ida de Vattimo, Ismar Leal Barreto, Joao 
Rodrigues Mattos, Jose da Cruz Paixao, Karl Silberschmidt, Lair Remusat Renno, 
Lauro Pires Xavier, Leao Leidermann, Liene Teixeira Eiten, Luiz Fernando Gouvea 
Labouriau, Luiz Roth, Manoel Mateus Ventura, Maria do Carmo da Costa Monteiro, 
Maria Eneyda Fidalgo, Maria Henriqueta Homrich, Marico Meguro, Mario Coelho, 
Mario Pereira Duarte, Moacyr do Amaral Lisboa, Moacyr Maestri, Moyses Kuhlmann, 
Nilza Fischer Mattos , Octavio de Almeida Drummond, Oswaldo Fidalgo, Otto 
Andersen, Paulo Bezerra Cavalcante, Ramon Malagarriga (Ir. Teodoro Luis), Ricardo 
de Lemos Froes, Romeu Behrao, Rosa Villani, Victoria Rosseti, Walter Brune, Walter 
Hoehne e William Antonio Rodrigues (fig. 2). 

Figura. 2 - Participantes da VII Reuniao An ual (Cruz das Almas- BA, 1956), a maioria dos quais se inclui 
entre os que vivenciara m 3rivame nre as quinze primeiros anos da SBB 
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Figura 3 - Joao Mur~a Pires , Prisco Bezerra e Lectlcia Scardino ScOtt Faria , em Taimbez inho-RS (excursao 
durante 0 XXXIV e NB, 1983) . Foto: Ariane L. Peixoto 

Minha primeira partlClpa<;:ao em Congresso deu-se em 1954, na epoca com 

24 anos. Foi urn prazer conhecer e, mais do que isso, falar pessoalmente com pessoas 
tidas como "intocaveis" e que logo se revelavam tao acessiveis quanto amaveis. Havia 
sim, entre eles, uma constante preocupa<;:ao de defender nomes e posi<;:6es, mas 0 

faziam sempre com elegancia. Eu os vi atuando, ate muito antes de conhece-los, em 
bancas examinadoras em concursos para Catedras, onde sempre se apresentavam 
formais, com pronunciamentos eivados de saber e autoridade. Pois de cerra forma, 
tinham algo dessa pompa nos pronunciamentos em Sess6es Tecnicas e Assembleias. 

Nessa epoca as excurs6es ou expedi<;:6es cientificas, como eram chamadas, 
eram realizadas em meio ao Congresso (ate 1961 - Reuniao Anual). As excurs6es 
permitiam uma total descontra<;:ao. Ali os sisudos mestres tornavam-se alegres mestres, 
tocados pela magia da natureza que tanto amavam (fig. 3). Apinhavam-se em volta de 
uma planta que nao conheciam ou sobre a qual tinham sido questionados 
"malandramente" por urn autocrone. Os palpites surgiam e express6es como "pelo 
jeitao deve ser uma ... " faziam-se frequentes. As flores eram examinadas com 0 auxflio 
de lupas de bolso, algumas dessas lupas verdadeiras reliquias do seculo passado; uns, 
mais precavidos, vinham munidos de pin<;:as e estiletes; as folhas eram olhadas contra 
a luz, apalpadas, cheiradas e ocasionalmente mordidas. Tudo em busca de urn lampejo 
de memoria, urn rasgo de conhecimento que levasse it solu<;:ao do enigma. Chegava-
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se a urn acordo ou alimentava-se uma duvida, e qualquer resultado era sempre urn 
motivo de satisfa<;:ao. Salam todos rindo, satisfeitos, em busca de urn novo problema 
e todos atentos as explica<;:6es, sempre presentes, por parte dos especialistas. Os 
deslocamentos ensejavam muitas situa<;:6es hilariantes. Foi entao que em 1956, por 
ocasiao da VII Reuniao, em Cruz das Almas/BA, criei, com 0 auxllio de Mario 
Duarte, Maria Henriqueta Homrich e Marico Meguro, 0 jornalzinho "Mario, Maria 
e Marico", no qual eu me atrevia a brincar com os mestres, dando corpo a todas as 
situa<;:6es comicas acontecidas em Sess6es Tecnicas, Assembleias e Excurs6es. 0 
jornal foi urn sucesso e os mestres, por meio de bilhetes, descreviam situa<;:6es que 
tinham presenciado em rela<;:ao a colegas e todos riam e se divertiam com a "desgra<;:a" 
alheia . A partir de entao dava-se urn relato paralelo das Assembleias, que muito 
divertiam precisamente pelos fatos entao relatados, sob outra 6tica, terem sido 
presenciados por todos (fig. 4). 

Assim foi a Sociedade Botanica do Brasil nesses primeiros 15 anos. Uma 
grande familia, em que todos se conheciam, se respeitavam e seguramente se amavam. 
Urn retrato dessa afirmativa pode-se obter na Ata da Assembleia Geral da XII Reuniao 
Anual, onde, acatando proposi<;:ao de minha auto ria, "fica resolvido que se envie uma 
carta aerea de sauda<;:6es a 1 a Secreraria da Sociedade, Ora Berta Lange de Morretes, 
atualmente nos Estados Unidos, dizendo-lhe que sua 1 a ausencia, alias, justificada, a 
Reuniao Anual da SBB foi bastante sentida por todos os companheiros das reuni6es 
anteriores" . 

A segunda metade do 10 periodo (1966-1982) nos permite verificar uma 
acelera<;:ao na caminhada. Dos 148 congressistas do XV CNB, realizado em Porto 
Alegre em 1964, passou-se para 282 em Pelotas em (1973), atingindo cerca de 800 no 
de Porto Alegre (1983). 

Agora outros nomes vaG agregando-se aos ja citados, emprestando novas 
fei<;:6es as Assembleias e possibilitando 0 aporte de ideias que as tornavam mais 
dinamicas. Dentre os muitos que poderiam ser mencionados, omitindo-se aqueles 
surgidos bern ao fim do periodo, despontam: 

Afranio Gomes Fernandes, Atelene Normann Kampf, Alfredo Gui Ferreira, 
Amalia Hermano Teixeira, AnajUlia Elizabete Heringer Salles, Ariane Luna Peixoto, 
Armando de Mattos Filho, Beulah Coe Teixeira, Bruno Edgar Irgang, Carlos Eduardo 
de Mattos Bicudo, Cecilia Ribeiro Gon<;:alves, Cornelio Ramalho Campelo, Dora de 
Amarante Romariz, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Geraldo Mariz, Graziela Maciel 
Barroso, Gil Martins Felippe, Haroldo Edgar Strang, Hermes Moreira de Souza, 
Hermes Moreira Filho, Hermogenes de Freitas Leitao Filho, Hilda Maria Longhi
Wagner, Honorio da Costa Monteiro Neto, Irina Delanova de Gemtchujnicov, Jorge 
Fontella Pereira, Jose Angelo Rizzo, Jose Candido de Mello Carvalho, Jose Francisco 
Montenegro Valls, Julio Pedro Laca Buendia, Karl Arens, Lauro Xavier Filho, Lectlcia 
Scardino Scott Faria, Leopoldo Magno Coutinho, Manuel Losada Gavilanes, Margarete 
Emmerich, Maria Angelica Figueiredo Gomes, Maria Celia Vianna, Maria Luiza 
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XVIII CONGRESSO NACIONAL DE BOTANIC A 
I Simp6sio Latino-americano de Microbiologia dos SOloS 
I Simp6sio BrRsileiro de ConservBg;o da Nntureza , 

.~' .d' -?" 

FOFOCA DE FUNDO: 
Se a Cidade nnrasse •.• 

dade do meu Ricifi. •. " 

" ' j 

I 

Um pretendente a Congressista , 
inteiramente liso, mais liso que 
tronco de aragazeiro, completa_ 
mente duro, mais duro que lenho 
de jacaranda, por estar assim Ii 
so e assim duro era apenas_pre_ 
tendente a Congressista, nao vi_ 
ria 80 Congres BO. 

Mas a bond ade do PABST re-
601 veu o_-problema da passagem de 
idn e volta: FIM DO MUNDO _ RIO 
FIM DO MUNDO. 

_ 0 Dardeno, resolvido este 
problema te1egrafou: "TE MANDA vg 

PASSAGEMCONGRESSO GRATIS". 0 g~ 
j.o leu e reTeu 0 te1.egrama e co.!! 
cluiu: "Tudo de grEga! Oba!" e 
e se tocou cantnndo: "Ai qui saul> 

SEQAO-DE SIST~ffiTICA II 

E 0 pretendente virou congre~ 
sistEl. Desembarcou no Santns DUll! i 
mont e.~. com Ct5 6lW no bOlsO ,se I 
eneastelOu no Hotel Aeroporto .,~ I 
por conta da Socied ad e. Jun~o de19 
viajou e se hospedou outro congre~ 
sista, c;.ue se eair se afoga para I 
n;o ter de abri a m;o . . 

E 0 nosso amigo iniciou B 

sun odisseia, pais gratia era 86 

a passngem ••• , 
I 

o tel.egrnmn do Derd ano deve~~" , 
riEl ter s ido regigido assim: "TE 
MANDA CONGRESSO vg PASSAGEM GRA _ 
TIS" 
Obs.: A Dra . IDA PONTUAL ests aD

gariando eontribuigoes a 
fim de resolver 0 impasse. 

&&&&&&&&&&& 

-------'. __ . __ .--,--

1- Afinal, :BERNARDO, qual era", f am l1.ia? 
2- E por, fa1 Ar em BESLERIA, depois daquele discurso todo, sur_ 

giu 0 mais_serio concorrente do CHA¥ES BATISTA na aBD. 
3- 0 lema do CARAUTA e: Um homem prevenido v ale por dois ••• pr£ 

Jetores (Aind a mais quando manejados por Dardano _ 0 queimador de 
1~mp8das • 

4- Um Bes1.eriano (.entendeu Silbeschmidt1) dizia com os seus b£ 
toes: nt, p~r C8 rauta 81eo n;o dizem nada . ~le ja ta fa1 ,2.ndo hR, mais 
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Figura 4 - Urna pagina do "Mario, Maria e Marico", nO 3, publicado no XVIII eNB, (Rio de Janeiro, 1%7) 
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Porto, Mitzi Brandao Ferreira, Nanuza Luiza de Menezes, Nelson Maravalhas, Odete 
Pereira Travassos, Olinda Leites Bueno, Pedro Luiz Cianciulli, Prisco Bezerra, Raulino 
Reitz, Roberto Bude Max, Roberto Miguel Klein, Rosa Maria T. Bicudo, Sonia 
Machado de Campos Dietrich, Silvia Terezinha Sffogia Miotto, Thusnelda Arens, 
Walter B. Mors, Walter Handro e Wilma Teixeira Ormond. 

Na imensa maioria dos Congressos durante esse primeiro periodo, coube a 
Diretoria da SBB a condu<;:ao integral dos eventos sem 0 concurso de pessoas estranhas, 
via terceirizac;:ao. Berta Lange de Morretes e Dora Romariz antecipavam de urn ou 
dois dias sua chegada ao local do Congresso e davam total apoio a Diretoria da SBB, 
auxiliando a equipe do local em trabalhos de Secretaria, principalmente aqueles 
vinculados a recepc;:ao e inscric;:ao dos congressistas. Com sua simpatia e operosidade 
a todos cativavam, granjeando nao so a amizade daqueles a quem auxiliavam, mas 
encantando com suas presenc;:as e transmitindo uma acolhida mais do que fratema a 
cada urn dos ja "velhos" conhecidos. 

Nas Assembleias freqiientes discussoes giravam em tomo da qualidade dos 
trabalhos apresentados. Ferri e Dardano sempre batalhavam por medidas, duras ate, 
que os aprimorassem, mas muitos entendiam que era preciso paciencia e que esse 
aprimoramento vi ria ao natural. Na ata da Assembleia de 1961 consta: "Fala-se 
longamente sobre a necessidade de haver urn julgamento previo das comunicac;:oes a 
serem apresentadas pelos associados as Reunioes Anuais da SBB, diante de varias 
sugestoes apresentadas quanto ao criterio para a selec;:ao desses trabalhos. Nenhuma 
dessas sugestoes e porem aceita, sendo 0 assunto encerrado com a proposta do Dr. 
Luiz Emygdio, de que a apresentac;:ao de trabalhos seja feita sem julgamento previo, 
como ja vinha sendo feito ha 12 anos, para que a paz continuasse reinando na 
Sociedade" . 

As moc;:oes se sucediam (fig.5), grande maioria em defesa de areas com 
valiosos ecossistemas em risco, e razoes eram alinhavadas, discutidas e aprimoradas, 
ate se chegar a urn texto consistente e indicac;:ao dos encaminhamentos as autoridades 
e instituic;:oes responsaveis . 

As vezes eram moc;:oes de apoio a esse ou aquele pesquisador injustic;:ado por 
seus superiores hierarquicos ou por injunc;:oes politicas. A sociedade nao tremia, nao 
se omitia, nao se esquivava em emitir opinioes e 0 fazia com a desenvoltura de seus 
lideres, pessoas de nome e peso no cenario cientifico nacional. Essa forma de agir era 
atraente, cada pronunciamento era atentamente escutado, cada debate era urn momento 
de enriquecimento, tudo isso fazia com que a Assembleia Geral, longe de ser urn item 
dispensavel da programac;:ao, era urn de seus pontos altos, do qual os mais antigos e 
os mais jovens ansiavam em participar. 

A situac;:ao financeira da SBB nunca foi solida durante todo esse periodo e 
essa fragilidade era bern mais acentuada nos seus primeiros quinze anos de existencia. 
Cumprindo determinac;:ao da Assen;bleia Geral de 1959, 0 Dr. Alcides Teixeira 
distribuiu diplomas impressos aos socios presentes na XII Reuniao Anual, logo no 
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Figura 5 - Uma proposta manuscrita e ap resentada em Assembleia Geral 
par Jose da Cruz Paixao 

reinfcio dos trabalhos da Assembleia, que haviam sido interrompidos para 0 almoc;o. 
Diante do faro, 0 "Prof. Mario Guimaraes Ferri manifesta-se contrario a esse tipo de 
comprovante por considera-lo dispendioso. Alcides explica que tal diplomac;ao fora 
instituida para oferecer aos associados urn comprovante de sua participac;ao as 
Reunioes Anuais da Sociedade, muitas vezes exigido pelas auroridades a que estao 
subordinados. Estuda-se entao uma soluc;ao menos dispendiosa, ficando resolvido, 
apos muitas ponderac;oes, que 0 diploma seja substituido por urn documento 
datilografado ou mimeografado, fornecido aos socios que 0 solicitarem". 

Os Estaturos da SBB, bastante simples, permaneceram inalterados por mais 
de dez anos (fig. 6). Intentou-se reforma-los em 1961 , mas a exiguidade do tempo so 
permitiu, naquela oportunidade, produzir modificac;oes nos onze primeiros artigos, 
ficando resolvido que a discussao da refo rma teria continuidade na XIII Reuniao 
Anual, em Pernambuco. 
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DROJETO DE ESTATUTOS 
-DA-

Sociedade Bota.nica do Brasil 

Art. 1· - Esta Sociedade sera conhecida 
pe.lo nome de Sociedade Botanica do Brasil, ini
dais S.B.B., e se destina a prom over 0 estudo da 
botanica, sob todos os sellS aspectos. 

Dos Membros 
Art. 2- - T()das as pessoas interessadas no 

estudo da botanica poderao ser membros da So
ciedade. 

§ 1 - Cada membro tfelivo pa~a,,\ a anui
dade de duzentos cruzeiros. 

§ 2 - Poder30 . ser admitidos como mem
bros aderentes, sem direito a voto. as 
estudantes que pagarem a anuidade 
de cern cruzeiros. 

§ 3 - Os membras que contribuirem de 
urna s6 vez com a importancia de 
dois mil cruzeiros serao considera
dos vitalidos. 

§ 4 - SerAo considerarios mtmbros paJronos 
as pessoas que contribuirem com a 
quantia minima de cinco mil crll· 
zeiros. 

Da Admissao dos Membros 
Art. 3·- Os membros serao admitidos pelo 

Dos Cargos Eletivos 
Art. 6 - Os meml)fOS da Diretoria e do 

Conselha serao escolhnios par maioria do votos 
dos mpmbros quites. presentes l reuniao anual 
da Sociedade. 

§ 1 - A elei~ao sera por voto secreto. 
§ 2 - 0 mandato do Presidente e do Vice

presidente sera de urn ana. 
§ 3 - 0 mandato do SecretArio~tesoureiro. 

do editor da revista e dos dais mem
bros efetivos eleitos para a Conse
lho sera de tr~s anos. 

Da Reuniao Anual 
Art. 7'- A Sociedade fara realiztlr uma reu

niao anual. durante 0 m~s de janeiro. em local e 
data previamente designados, durante a qual, 
aIem dos atos previstos peios estatutos, havenl 
sessOes para apresenta<;30 de trabalhos cientifi
cos, bern como excursOes botanicas. 

§ 1 - A organizaG~o dos trabalhos desta 
reuni30 ficara a cargo de uma co
missao especial. previamente desig .. 
nada pelo Conselho. 

Das Publica~i'5es 
Art. H· - A Sociedade promovera a publi

ca<;ao das atas das reuniOes anuais. contendo os 
trabalhos apresentados au seus resumos, e. quan .. 
do as condi<;Oes 0 permitirem, mantera uma re
vista pr6pria. 

§ 1 - As publicaGOes da Sociedade liearao 
a cargo de urn Editor eleito para 

Figura 6 - 0 prillle iro Es tatuto da S BB 

ConselM da Sociedade. mediante pro posta assl
nada par dais membros eh·tivos au patronos. 

§ 1 - Os dispositivos d~ste artigo nno atin
gem os que derem a sua ades:io 
ate a data da instala<;ao da Socie
dade, as quais serao considerados 
lunda do res. 

Da Direloria 
Art. 4·- A Diretoria da Sociedade consis

lira de Presidente. Vice-presidente e Secreta rio
teloureiro. 

§ 1 - As lun~Oes dos membros da Direto
ria serao as comumente atribuidas 
as pessoas que exercem esses car .. 
gos. 

Do Conselho 
Art. 5·- 0 Cunselho compor-se-a do Pre

sidente. Vice~presidente, Secret~rio·tesoureiro , Pre~ 
sidente do periodo anterior, Editor da rcvista da 
:Sociedade e de mais dois membros efetivos elei· 
tos pela assembleia. 

§ J - As atribuiGOes do Conselho serao : 
zelar pelos altos inter~sses da So
ctedade. nomear comissOes, delibe· 
rar sObre a admissao de novas mem .. 
bros. examinar a escrita da Socieda· 
de e resolver os casos omisso.:; nes
tes estatutos. 

§ 2 - TOdas as atividades do Conselho se
rao submetidas a aprovaC;30 da as· 
sembleia, em reuniao anual realiza~ 
da em Iugar pr~viamente design ado, 

esse fim, auxiliado por dois mem
bros efdivos, por ~le pr6prio esco
lhidos. 

Das Sec~i'5es 

Art. 9'- Secc;Oes locais. estaduais ou re· 
gionais desta Sociedade poderao ser fundadas 
mediante peti~ao assinada, no minimo. por 10 
membros efetivos residentes na localidade, e diri
gida a assembleia anual. 

§ 1 - Estas secc;Oes serao 8utOnomas quan
to as suas atividades e organiziiC;aO. 
respcitados. porern, os dispositivQS 
destes estotutos. 

Disposi~{jes gerais 
Art. 10 - No caso de dissoluGno da Socie

dade. seu patriml'mio sera entregue aD Ministerio 
de Educac:;ao para ins.tituic;ao de urn pr~.Oli() que 
se denominan'l «Pr~mlo Soc. Bot. do BrasII-, a ser 
conferido. periodicamente, ao melhor trabalho ci
entmco sObre Botanica, realizado no pats. 

Allera~ao dos Estatulos 
£:stes estatutos 56 poder3o ser morlificados 

mediante propo5ta subscrita por dez ou rnais 
membros e aprovadil. no minimo, par 2jJ dos 
membros da Sociedade. 

eFua:INH.S GRapreR.S Dll aSRV 

PROJETO DE ESTATUTOS 
— DA — 

Sociedade Botânica do Brasil 

Art. 1º— Esta Sociedade será conhecida 
pelo nome de Sociedade Botânica do Brasil, ini
ciais S.B.B., e se destina a promover o estudo da 
botânica, sob todos os seus aspectos. 

Dos Membros 
Art. 2º —Todas as pessoas interessadas no 

estudo da botânica poderão ser membros da So
ciedade. 

§ 1 — Cada membro efetivo pagará a anui
dade de duzentos cruzeiros. 

§ 2 — Poderão ser admitidos como mem
bros aderentes, sem direito a voto, os 
estudantes que pagarem a anuidade 
de cem cruzeiros. 

§ 3 — Os membros que contribuírem de 
uma só vez com a importância de 
dois mil cruzeiros serão considera
dos vitalícios. 

§ 4 — Serão considerados membros patronos 
as pessoas que contribuírem com a 
quantia mínima de cinco mil cru
zeiros. 

Da Admissão dos Membros 
Art. 3º— Os membros serão admitidos pelo 

Conselho da Sociedade, mediante proposta assi
nada por dois membros efetivos ou patronos. 

§ 1 — Os dispositivos deste artigo não atin
gem os que derem a sua adesão 
até a data da instalação da Socie
dade, os quais serão considerados 
fundadores. 

Da Diretoria 
Art. 4º — A Diretoria da Sociedade consis

tirá de Presidente, Vice-presidente e Secretário-
tesoureiro. 

§ 1 — As funções dos membros da Direto
ria serão as comumente atribuídas 
às pessoas que exercem esses car
gos. 

Do Conselho 
Art. 5º - O Conselho compor-se-á do Pre

sidente, Vice-presidente, Secretário-tesoureiro, Pre
sidente do período anterior, Editor da revista da 
Sociedade e de mais dois membros efetivos elei
tos pela assembléia. 

§ 1 — As atribuições do Conselho serão: 
zelar pelos altos interesses da So
ciedade, nomear comissões, delibe
rar sobre a admissão de novos mem
bros, examinar a escrita da Socieda
de e resolver os casos omissos nes
tes estatutos. 

§ 2 — Todas as atividades do Conselho se
rão submetidas à aprovação da as
sembléia, em reunião anual realiza
da em lugar previamente designado. 

Dos Cargos Eletivos 
Art. 6º — Os membros da Diretoria e do 

Conselho serão escolhidos por maioria do votos 
dos membros quites, presentes à reunião anual 
da Sociedade. 

§ 1 — A eleição será por voto secreto. 
§ 2 — O mandato do Presidente e do Vice-

presidente será de um ano. 
§ 3 - O mandato do Secretário-tesoureiro, 

do editor da revista e dos dois mem
bros efetivos eleitos para o Conse
lho será de três anos. 

Da Reunião Anual 
Art. 7º—A Sociedade fará realizar uma reu

nião anual, durante o mês de janeiro, em local e 
data previamente designados, durante a qual, 
além dos atos previstos pelos estatutos, haverá 
sessões para apresentação de trabalhos científi
cos, bem como excursões botânicas. 

§ 1 — A organização dos trabalhos desta 
reunião ficará a cargo de uma co
missão especial, previamente desig
nada pelo Conselho. 

Das Publicações 
Art. 8 º—A Sociedade promoverá a publi

cação das atas das reuniões anuais, contendo os 
trabalhos apresentados ou seus resumos, e, quan
do as condições o permitirem, manterá uma re
vista própria. 

§ 1 — As publicações da Sociedade ficarão 
a cargo de um Editor eleito para 

esse fim, auxiliado por dois mem
bros efetivos, por êle próprio esco
lhidos. 

Das Secções 
Art. 9º— Secções locais, estaduais ou re

gionais desta Sociedade poderão ser fundadas 
mediante petição assinada, no mínimo, por 10 
membros efetivos residentes na localidade, e diri
gida à assembléia anual. 

§ 1 — Estas secções serão autônomas quan
to às suas atividades e organização, 
respeitados, porém, os dispositivos 
destes estatutos. 

Disposições gerais 
Art. 10º — No caso de dissolução da Socie

dade, seu patrimônio será entregue ao Ministério 
de Educação para instituição de um prêmio que 
se denominará «Prêmio Soe. Bot. do Brasil», a ser 
conferido, periodicamente, ao melhor trabalho ci
entifico sobre Botânica, realizado no país. 

Alteração dos Estatutos 
Estes estatutos só poderão ser modificados 

mediante proposta subscrita por dez ou mais 
membros e aprovada, no mínimo, por 2/3 dos 
membros da Sociedade. 

OFICINAS GRÁFICAS DA ESAV 
V I Ç O S A , M I N A S G E R A I S 



T RAJET6RJA DA SOCIEDADE B OT ANlCA DO B RASIL EM 50 ANOS - REsGATE f)A MEM6 1UA DOS SEUS CONGRESSOS 95 

Urn dos pontos altos das Assembleias, por deixar antever alguma expectativa, 
era a escolha da sede para 0 proximo Congresso. Jose Angelo Rizzo encaixou-se 
como uma luva na mednica das Assembleias Gerais, revelando-se urn dos mais habeis 
e persistentes articuladores no tocante a escolha do local e composic,:ao da Diretoria 
da SBB para 0 ana seguinte. De fala habitualmente macia, baixava 0 tom a urn quase 
sussurro, alinhavando argumentos e tentando adeptos a proposta que era 
invariavelmente aceita, e assim, de abordagem em abordagem, assegurava-se de que 
a aprovac,:ao ocorreria sem entraves, 0 que de fato acontecia. Nisso resumia-se toda a 
politica da SBB exercida ao longo de seus primeiros 33 anos. Tudo era muito simples, 
transparente, amigavel, sem subterfugios, encerrando-se invariavelmente entre abrac,:os, 
sorrisos e salva de palmas. Permito-me escolher urn nome-chave na definic,:ao do 
modo de ser da SBB de enta~: Prisco Bezerra (fig. 3). Com seu jeito calmo, sereno, 
sorridente, exerceu, em todas as Assembleias das quais participou, urn papel 
apaziguador, conciliador, sempre emitindo conselhos sabios, experientes, judiciosos, 
que acalmavam animos, esfriavam e conclufam discuss6es. Esse conceito nao e de 
agora, eu 0 emiti em verso, em sua memoria, em 20.01.1985, no Congresso de 
Curitiba. 

o segundo perfodo compreende os anos de 1983 a 1994. Nele, as diretorias 
da SBB, eleitas em Assembleia Geral Ordinaria, 0 sao para urn mandato de tres anos 
de durac,:ao, vedada a reeleic,:ao para 0 trienio subsequente imediato. A ideia, 
implantada grac,:as a mudanc,:a de Estatuto realizada no XXXIV Congresso Nacional 
de Botanica, Porto Alegre, RS, e a de dar-se oportunidade a diretoria de realizar urn 
trabalho com mais profundidade e continuidade. Nessas circunstancias cria-se a 
Comissao Organizadora do Congresso (Presidente, Vice-Presidente, 10 e 2 0 

Secretarios, 10 e 20 Tesoureiros), com a escolha dos locais e eleic,:ao da Comissao 
o rganizadora respectiva, efetuada em Assem bleia Geral co m dois anos de 
antecedencia. 

o XXXIV Congresso Nacional de Botanica (Porto Alegre/RS - jan. 1983) 
encerra 0 10 periodo, eis que Maria Luiza Porto e os demais membros da Diretoria, 
eleitos em Maceio (XXXIII CNB - 1982) pelos estatutos entao vi gentes, 0 sao por 
urn perfodo de apenas urn ano. Mas precisamente no Congresso que preside, Maria 
Luiza Porto defronta-se com a estafante tarefa de conduzir uma Assembleia Geral em 
que se realiza uma mudanc,:a dos Estatutos da SBB, onde se inclui a ampliac,:ao do 
mandato da Diretoria para tres an os e a prorrogac,:ao por mais dois anos do mandato 
da Diretoria eleita em Maceio. 

o relato "paralelo" dessa Assembleia, por mim efetuado em verso durante 
o jantar de confraternizac,:ao, 27/0111983 (publicado na integra no Boletim nO 1 da 
SBB - maio 1984), com os fragmentos que the sao pertinentes, permitem evidenciar 
a forma bern descontraida, ainda que tumultuada, como ela e tantas outras 
aconteciam. 
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Porto Alegre, 
Aqui estamos 
Reunidos 
Mais uma vez, 
Felizmente, 
Para contarmos, 
Em prosa e em verso, 
Os feitos botanicos 
Dos bota.nicos do Brasil 
E alhures 
No XXXIV encontro 
Da nossa SBB. 
Nossa Presidente Porro, 
Tambem alegre, 
E de tal eficiencia 
E paciencia 
Que ganha para nao perder 0 embalo, 
A condi<,:ao de bi6nica: 
Mandato prorrogado, 
De estalo, por mais dois anos, 
Para nosso gaudio e satisfa<,:ao, 
E claro! 
Tenho certeza, 
Ja com mais experiencia 
No porto, 
Nao se deixara levar, 
Em proximas assembleias 
Por irrequietas plateias; 
Pelas "quest6es de ordem" 
Do Prisco; 
Pelas palavras tomadas 
- E na~ pedidas -
Do Valls; 
Pelas tramadas "recontagens" 
Do Alcides. 
E, diga-se de passagem, 

. Que desta vez 
Ainda teve sorte! 
Quis 0 destino 
Que 0 Rizzo, 
E a Berra, 
Eo Honorio, 
E 0 Ferri - Meu Deus! 
E 0 Sarmento, 
Eo Tenorio, 

Nao se fizessem presentes 
Na aprova<,:ao dos Estarutos. 
E bern verdade 
Que tinha 0 Lidio 
E 0 Lobao, tambem. 
Maria Luiza me pare cia 
Como juiz de futebol, 
Emaranhado pelas artimanhas 
Dos Mario Sergios da vida, 
Dos Figueiroas, 
Dos Eder; 
Alcides e Valls 
Logo pegam 0 jeito 
Que Prisco nao teve peito: 
Acenam pras recepcionistas, 
Dao de mao no microfone 
E a partir da! 
A palavra poderia ser dada 
A quem quer que Fosse 
Que eram eles mesmos 
Que falavam 
Qualquer coisa come<,:ando assim: 
"Urn instante .. . 
"Eu so queria .. . 
"So uma coisa .. . 
E la vinha 
Uma palesrra ou conferencia, 
Sei la, 
So ulrrapassada 
Pela colega de Minas 
Que, com muita imparcialidade, 
Sai em defesa 
Do padre "desreservado" 
(entenda-se: expulso da reserva). 
Prisco se enerva tanto 
Que de uma feita pede: 
- Me da d esse gramofone, 
Telefone, sei Ia! 
Me da essa coisa ai" 
Fala, explica 
E conclui assim: 
''Agora voces fa<,:am 0 que quiserem". 
Mas Prisco teve outra safda, 
De mestre que e: 
Com uma garrafa d'agua na mao 
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E um Copo na outra 
Se prepara ao precioso liquido 
Quando Valls inrervem. 
- Puxa vida! 
Falei tanto que acho que mere<;o urn copo. 
- Urn copo? 
Toma ai a garrafa, seu peste. 

Na esc~lha do local pro Congresso 
Marcelo r6i a corda 
Do pessoal de Recife. 
Maria Luiza, 
Depois de propor aclama<;ao 
Pd. minu(O de silencio, 
Encaminha a vota<;ao: 
Quem e contra Recife, fica como d. 
Tern cara pego de pe 
Que ficou enralado 
E agora se eu senrar 
T6 contra ou t6 a favor? 
Nanuza explica 
Que nao e contra Recife 
Que ate que e uma boa terra, 
Boa viagem, 
De gente boa, 
De genre fina, 

De gente hospitaleira 
Que nao vota contra Recife, 
Apenas a favor de Manaus. 
Sei la, 
Qualquer coisa assim. 
Agora nunca vira ainda 
Vota<;ao tao infinda: 
A genre levanrava 0 bra<;o 
Tava votando, 
E a discussao recome<;ava, 
E a gente de bra<;o levantado, 
Urn halterofilista 
Nao sairia inc6lume. 
o Afranio foi acometido 
De torcicolo; 
Laurinho desapareceu, 
Dizem que ficou de cama 
A manha inteira; 
Prisco perdeu 0 embalo; 
o Alcides calado; 
A Dora dessa vez, 
56 votava, 
E teve um baita cansa<;o; 
No f6lego, 
Ganhou 0 Valls 

Agora 0 corpo de associados da SBB ja esta vigorosamente ampliado, nao 
apenas em numero, mas em participa<;:ao, comprometimento e de espirito altamente 
combativo. As Assembleias, paradoxalmente, nao tern freqi.h~ncia e1evadissima como 
seria desejavel e de esperar, os debates ocorrem com envolvimenro pleno de seus 
participantes, principalmente por tratar-se de urn pedodo com acentuada mudan<;:a 
de paradigma. 

Aqueles que vao perpassando do perfodo anterior agregam-se agora, 
evidentemente com lapsos de minha parte: 

Alba Lucia Ferreira de Almeida Lins, Alexandre Francisco da Silva, Ana 
Maria Giulietti, Ana Maria Goulart de Azevedo-Tozzi, Andre Mauricio de Carvalho, 
Aristea Alves Ferreira, Armando Carlos Cervi, Arnildo Pott, Benildo Souza Cavada, 
Carlos Alberto Cid Ferreira, Elenice Mouro Varanda, Eliana Nogueira, Elsie Franklin 
Guimaraes, Everardo V S. B. Sampaio, Fernando Roberto Martins, Francisca Simoes 
Cavalcante, F.rancisco Jose de Abreu Mattos, Geisa Lauro Ferreira Reis, Germano 
Guarim Nero, Gilberro Pedralli, Haroldo Cavalcante de Lima, Hortensia Pousada 
Bautista, Ilsi lob Boldrini, Irenice Alves Rodrigues, Isabel Cristina Sobreiro Machado, 
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Joao Ubiratan Moreira dos Santos, Jorge Ernesto de Araujo Mariath, Jorge Luiz 
Waechter, Josafa Carlos de Siqueira, Jose Antonio Peters, Jose Luiz de Hamburgo 
Alves, Jose Rubens Pirani , Laise de Holanda Cavalcanti Andrade, Lea Maria Medeiros 
Carreira, Leila Macias, Lidio Coradin, Luciana Mautone, Luiza Sumiko Kinoshita, 
Manoela Ferreira Fernandes da Silva, Marcelo Ramos da Fonseca, Marcus A. Nadruz 
Coelho, Maria Aparecida Zurlo, Maria das Gras:as Lapa Wanderley, Maria das Gras:as 
Sajo, Maria de Lourdes Abruzzi Aragao de Oliveira, Maria Lenise Silva Guedes, 
Maria Margarida da Rocha Fiuza de Melo, Maria Mercia Barradas, Maria Regina de 
Vasconcellos Barbosa Marlene Freitas da Silva, Marli A. Ranal, Marli Pires Morim 
de Lima, Olga Yano, Paulo G. Windisch, Pedro Ivo Soares Braga, Raimunda Concei<;:ao 
Queiroz de Vilhena, Regina Helena Potsch Andreata, Ricardo de Souza Secco, Ronaldo 
Adolfo Wasum, Rosely Ana Piccolo Grandi, Sandra Farto Botelho Trufem, Silvia 
Rodrigues Machado, Taciana Barbosa Cavalcanti, Tarciso Filgueiras, Terezinha de 
Jesus de Almeida Silva Rego, Terezinha Sant'Anna Melhem, Thelma Sueli Mesquita 
Grandi, Vali Joana Pott, Valmar C. de Andrade, Vera Lucia dos Santos Guarim, Vera 
Lucia Scatena, Waldir Mantovani e Yedo Alquini. 

Com toda essa fantastica massa critica, seguramente incompleta, e evidente 
que mudar resulta de imperativo tao esperado quanto natural e desejavel. 

A mudans:a estatutaria ampliando para tres anos 0 mandato da Diretoria, 
presidida por Maria Luiza Porto (trienio jan. 1982/jan. 1985), incluia Alfredo Gui 
Ferreira (Vice-Presidente), Jorge Ernesto A. Mariath (10 Secretario-Tesoureiro), Maria 
de Lourdes A. A. de Oliveira (2° Secretario-Tesoureiro) e Lidio Coradin (Secretario 
Representante), urn grupo coeso, competente, determinado. Os resultados logo se 
fazem sentir. Em maio de 1984 publica 0 Boletim nO 1 da SBB com varias noticias e 
informas:oes de interesse do associado, dentre elas a busca de uma solus:ao junto a 
Sociedade Botanica de Sao Paulo para que a Revista Brasileira de Botanica retorne as 
suas origens; providencias para a publicas:ao de Anais em atraso; ajustamento contabil 
e juridico da SBB a legislas:ao em vigor; urn amplo e decisivo apoio a organizas:ao e 
fortalecimento das Ses:oes Regionais; suporte as Comissoes Organizadoras a realizas:ao 
dos Congressos Nacionais. Ao organizar 0 Congresso de Porto Alegre (1983), a 
Diretoria optou por terceiriza-lo via contratas:ao de uma empresa especializada. Ao 
dar apoio a Comissao Organizadora do XXXV Congresso Nacional de Botanica 
(Manaus-AM - jan. 1984), levou esse apoio ao exagero de contratar a mesma empresa 
gaucha que dera suporte ao de Porto Alegre para faze-Io em Manaus. E esse suporte 
foi de tal dimensao que incluiu 0 deslocamento de toda a equipe de atendentes e 
recepcionistas. Todo 0 Congresso, que reuniu 250 participantes, desenrolou-se no 
Tropical Hotel, os pres:os das inscris:oes obviamente elevados, com reclamas:oes gerais 
por parte dos associados. A Diretoria eleita para 0 trienio jan. 1985-jan. 1988 continua 
com sua sede em Porto Alegre, agora sob a presidencia de Alfredo Gui Ferreira, Jorge 
Ernesto de Araujo Mariath (Vice-Presidente), Maria de Lourdes de A. A. de Oliveira 
(10 Secretario-Tesoureiro), Marcia Terezinha Menna Barreto das Neves (20 Secretario-
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Tesoureiro) e Lldio Coradin (Secredrio-Representante). A manuten<;:ao, praticamente 
inalterada da equipe dirigente, nao ensejou nenhuma solu<;:ao de continuidade, mas 
consolida<;:ao de exitos ja alcan<;:ados e obten<;:ao de outros de assinalado valor, tais 
como a elabora<;:ao do Plano Nacional de Botanica e a cria<;:ao da Acta Botanica Brasilica 
(face 0 malogro do retorno ao dominio da SBB da Revista Brasileira de Botanica) 
com 0 nO 1 (1) ja sendo distribuido em janeiro de 1987. 

E valido ressaltar os exitos, sem duvida importantissimos, a acelera<;:ao de 
passo que a SBB precisaria tomar e que decidiu faze-lo pela desvincula<;:ao da figura 
Presidente da SBB/Presidente do Congresso Nacional e amplia<;:ao do mandato da 
Diretoria da SBB para tres anos. 

Mas essa mudan<;:a trouxe urn ingrediente novo a dinamica da Sociedade, 
com urn componente politico estranho a sua hist6ria. A elei<;:ao de Maria Luiza Porto 
aconteceu ainda nos moldes antigos, com sondagens persuasivas conduzidas por Rizzo 
e outros sem nenhum embara<;:o ou qualquer duvida sobre 0 resultado prontamente 
consagrado em Assembleia. Na verdade, essa elei<;:ao ja estava decidida com dois 
anos de antecedencia. Em Terezina-PI, falou-se com insistencia na possibilidade da 
realiza<;:ao de urn Congresso em Pelotas, incluindo tentativas de convencimento para 
que eu aceitasse presidi-lo. Os colegas da Seccional Rio Grande do Sui ponderaram
me que se esse Congresso fosse realizado em Pelotas inviabilizaria 0 Congresso que 
se pretendia ver realizado em Porto Alegre, em 1983, sob a presidencia de Maria 
Luiza Porto, que entao ja teria retornado do doutoramento. Na ocasiao ja se antevia 
uma proposta de mudan<;:a estatutaria, a acontecer em Porto Alegre, desvinculando a 
Diretoria da SBB daquela organizadora dos Congressos, sugescao essa que sempre 
endossei e que, embora tivesse sido apresentada de forma esparsa em varios Congressos 
anteriores, nunca vingara. Apoiei pronta e integralmente a ideia e, com a minha 
negativa, baseada nesse argumento, 0 assunto ganhou outro encaminhamento pela 
Assembleia. 

]a a eleic;:ao da Diretoria presidida por Alfredo Gui Ferreira para 0 trienio 
jan. 1985-jan. 1988, acontecida na Assembleia Ceral do XXXVI CNB (Cuririba-PR 
- jan. 1985) nao foi, como seria de esperar, tramada na Assembleia. Ela foi 
pacientemente costurada, esquentada e requentada, ao longo dos tres anos da Diretoria 
anterior, pelo Brasil inteiro, principalmente junto as Seccionais. Foi-se tornando urn 
consenso, face aos hitos da administra<;:ao Maria Luiza Porto, de que a Diretoria 
deveria ser mantida em Porto Alegre, praticamente com 0 mesmo grupo, para que 
houvesse continuidade e consolida<;:ao dos empreendimentos realizados e dinamiza<;:ao 
politica da SBB, de forma que viesse a assumir a posi<;:ao de destaque que deveria 
realmente ter no cenario ciendfico nacional. Foi uma elei<;:ao pacifica que contou 
com 0 meu aplauso e incondicional apoio. 

Ap6s a aprova<;:ao dos Estatutos, a Diretoria cuidou da elabora<;:ao do 
Regimento da SBB. No afa de bern ordenar as AssembIeias Gerais, 0 capitulo a elas 
referente, em seu artigo 140 , estabelece 14 t6picos sequenciados da Abertura ao 
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Encerramento, definindo que as Assembleias Gerais nao terao dura~ao superior a 6 
horas, nao podendo ultrapassar de 30 minutos a discussao de cada t6pico, ap6s 0 que 
serao interrompidas mantendo-se em suspenso para eventual retorno se 0 tempo total 
o permitir. Preve, ainda, caso se esgote a dura~ao prevista de 6 horas, a interrup~ao 
da Assembleia por urn minimo de 30 minutos e urn maximo de 24 horas, reiniciando
se as arividades respeitada a ordem dos assuntos em suspenso. 

o XXXVII Congresso Nacional de Boranica, presidido por Maria Aparecida 
Zurlo, em Ouro Preto/MG - jan. 1987, foi 0 primeiro acontecido sob a gesrao de 
Alfredo Gui Ferreira. Ao desenvolver 0 t6pico Comunica~6es da Presidencia, na 
Assembleia Geral, Gui Ferreira menciona: "Esta Diretoria e imensamente grata a 
profa Maria Luiza Porto, ex-Presidente da SBB, por ter providenciado recursos que 
possibilitaram urn ana relativamente tranqiiilo na area financeira. Esta mesma 
tranqiiilidade nao estamos antevendo para 1986 caso os Congressos nao apresentem 
superavit no seu encerramento". 

Essa observa~ao e importante por revelar urn estado de preocupa~ao, por 
parte do Presidente, com uma situac;:ao dificil de ser conduzida, principalmente diante 
do elenco de tarefas que ambicionava realizar. 

Nessa altura algumas coloca~6es precisam ser feitas porque relacionadas com 
uma serie de fatos que se desenrolarao na Assembleia. 

Desde 0 Congresso de Manaus, acontecido no 20 ana da gestao Maria Luiza 
Porto, a Diretoria vinha colocando dificuldades para a concessao de recursos que 
viabilizassem a participac;:ao dos Conselheiros. Houve, inclusive, ponderac;:6es de ' que 
nao seria possivel custear as despesas de todos os Conselheiros (nove), mas apenas de 
uns cinco ou seis. Esse ass unto alcanc;:ou 0 Congresso de Curitiba, sempre com 
resistencia pOl' parte do Conselho Superior e gerando urn certo desconforto. A 
Diretoria argumentava que essa despesa caberia a Comissao Organizadora do 
Congresso e varias vezes assim 0 foi, enquanto para 0 Conselho essa era uma 
responsabilidade da Diretoria da SBB. Tal situa~ao fez com que, por varias vezes, 
ainda que contraria a sua filosofia, 0 Conselho tivesse dialogado com os Presidentes 
das Comiss6es Organizadoras no senti do de que, na medida do possivel, envidassem 
esfor~os que assegurassem a participa~ao dos Conselheiros no Congresso respectivo. 

Em novembro de 1985, a Diretoria da SBB encaminha oficio a todos os 
Conselheiros, com c6pia aos 10 membros da Comissao de Representa~ao para a area 
de Sistematica no Programa Nacional de Botanica (eleita em Curitiba), onde definindo 
quatro expectativas (da Diretoria, por evidente) de ac;:ao do Conselho, a primeira das 
quais de que "deveria ser mais do que urn 6rgao fiscal da executiva", prop6e: 1) que 
o Conselho Superior, em conjunto com a Comissao eleita de 1985 em Curitiba, 
tracem as diretrizes para a Botanica no Brasil, nao s6 de Taxonomia, mas nos seus 
diferentes aspectos fitol6gicos; 2) que 0 Conselho Superior examine as propostas e 
moc;:6es previamente; e que seja levado a Assembleia urn extra to com breve justificativa, 
quando for 0 caso, para votac;:ao. 
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Como os membros do Conselho Superior chegaram a Ouro Preto-MG, como 
de praxe, com urn ou dois dias de antecedencia da abertura do XXXVI Congresso 
Nacional de Botanica (jan. 1986), a fim de procederem ao exame das prestac;:oes de 
contas que Ihes foram submetidas, houve oportunidade de encontro com a Diretoria, 
ocasiao em que se manifestaram contrarios as sugestoes contidas no oflcio ja referido. 

No elenco das prestac;:oes de contas a serem examinadas, encontravam-se 
aquelas da Diretoria da SBB, correspondentes aos exerdcios de 1984 e 1985. Logo 
ao efetuarem a analise dessas prestac;:oes de contas, tornou-se evidente aos Conselheiros 
que seria impossivel aprova-Ias. Como de habito, solicitou-se a presenc;:a do Presidente 
da SBB para alguns esclarecimentos e cientifid-Io da ex istencia de glosa para algumas 
despesas. Tudo isso aconteceu nos dois dias que antecederam a abertura do Congresso. 

Pois bern, logo no inicio do Congresso, em momenta totalmente inoportuno, 
qual seja, em sua Sessao Solene de Instalac;:ao, ao efetuar 0 seu pronunciamento, na 
qualidade de Presidente da SBB, Alfredo Gui Ferreira "tece criticas a forma de atuac;:ao 
do Conselho, de que nao deveria se restringir ao exame de prestac;:oes de contas e de 
que a Diretoria estava trazendo propostas para dinamiza-Io". 

Tais crfticas, ao tornarem-se publicas e da forma como 0 foram, passaram a 
ser motivo de comentarios por parte dos associados da SBB presentes a Ouro Preto, 
na sua convivencia diaria com os Conselheiros , os quais, por sua vez, esclareciam 
sobre os fatos antecedentes e apresentavam seu ponto de vista frontalmente contrario. 

o Conselho Superior, constitufdo por Afranio Gomes Fernandes, Ana Maria 
Giulietti, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Jose Angelo Rizzo, Jose da Costa Sacco, 
Manuel Losada Gavilanes, Osvaldo Viegas, Valmar Correa de Andrade e William 
Rodrigues (Presidente), que ja havia encaminhado ao Presidente da SBB urn oflcio 
no qual manifestava sua estranheza pelo seu pronunciamento, feito na Sessao de 
Instalac;:ao do Congresso, quanto a maneira de atuac;:ao do Conselho, agora preparava
se para a Assembleia Geral. A evo luc;:ao dos fatos exigia uma plena satisfac;:ao a 
Assembleia e nessas circunstancias decidiu-se, sem nenhuma palavra discordante, 
que 0 conteudo do oflcio e dos pareceres relativos as prestac;:oes de contas de 1984 e 
1985 da Diretoria da SBB fossem lidos na integra pelo Presidente do Conselho, no 
espac;:o que the era reservado na agenda da Assembleia. 

William Rodrigues, por razoes que so ele conhece, mas que atribuo ao seu 
espirito conciliador, omite em seu relato a leitura dos pareceres e do oficio enviado 
pelo Conselho a Diretoria da SBB. Alega, quando por mim questionado na Assembleia, 
que nao 0 fizera por economia de tempo. Instado para que 0 fac;:a em face da decisao 
tomada pelo Conselho, diz que essa decisao nao fora colocada em votac;:ao. Com a 
afi rmac;:ao dos Conselheiros presentes de que essa fora efetivamente a decisao do 
Conselho, passa entao a leitura do oficio e dos pareceres. 

Isso deixou clara, perante a Assembleia, a posic;:ao do Conselho e que suas 
ponderac;:oes referentes as prestac;:oes de contas eram tao oportunas quanto validas e 
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tao necessanas como sempre 0 foram: uma atribui<;:ao estatutaria ardua, mas valiosa 
e indispensavel it boa marcha da SBB. 

Nessa Assembleia, a Diretoria da SBB e mais 8 socios apresentam mo<;:ao 
"no sentido de que rodas as mo<;:oes sejam devidamente redigidas e encaminhadas it 

Direroria no minimo de 24 horas antes da realiza<;:ao da Assembleia Ordinaria para 
que a Direroria repasse ao Conselho Superior". 0 Presidente da SBB esclarece ser 
uma mo<;:ao que atribui mais uma fun<;:ao ao Conselho Superior, 0 qual poderia 
analisar, inclusive com mais tempo, as mo<;:oes. Perguntado por Vera Husar se isro 
nao impediria que novas mo<;:oes fossem apresentadas a Assembleia, 0 Presidente da 
SBB argumenta que "de uma cefta maneira sim, mas que visava a agiliza<;:ao e uma 
vez que nao passasse pelo Conselho Superior seria retirada da pauta de julgamento 
pela Assembleia". Essa "nova atribui<;:ao do Conselho" era uma das propostas contidas 
no oficio encaminhado aos Conselheiros pela Direroria da SBB e referida na Sessao 
de Instala<;:ao e sobre a qual 0 Conselho ja se manifestara contrario. Foi entao que me 
coube fazer a seguinte coloca<;:ao: "nenhuma atitude por parte dessa Assembleia tera 
for<;:as para definir atitudes de uma proxima Assembleia. E pois, inocuo, definir que 
os participantes da proxima Assembleia nao teriam direito a apresentar mo<;:oes, sem 
terem sido submetidas it aprecia<;:ao de quem quer que seja, vinte e quatro horas 
antes da Assembleia". Colocada em vota<;:ao, a mo<;:ao nao foi aceita, por 34 vOtoS 
contrarios e 11 favoraveis. 

Com 0 ass unto pendente dos topicos Mo<;:oes (9) e Outros Assuntos, esgota
se 0 prazo de 6 horas de dura<;:ao da Assembleia, sendo ela suspensa, ficando a sua 
continuidade marcada para as 8 horas do dia seguinte. 

Na retomada da Assembleia, dado 0 descontentamento generalizado pelo 
seu engessamento em face da limita<;:ao do tempo de 30 minutos para cad a topico, e 
aprovada a mo<;:ao, proposta por 34 socios: "Considerando que a limitac;:ao de tempo 
para os diferentes itens da agenda da Assembleia, de carater regimental, tern implicado 
em prejuizos a melhores decisoes, propomos promover altera<;:oes nos instrumentos 
que estabelecem essa determina<;:ao." 

Varios pronunciamentos aconteceram sobre 0 "confronto" havido entre 
Diretoria e Conselho Superior da SBB, quando na realidade estava em choque uma 
quesrao de identidade e atribui<;:oes de cada urn dos orgaos. 0 orgao maximo da SBB 
e a Assembleia Geral, dela decorre, por determina<;:ao estaturaria por ela propria 
estabelecida, a Diretoria Executiva e 0 Conselho Superior, cada qual com atribui<;:oes 
especfficas, claramente definidas e que precisam ser perfeitamente dumpridas por 
urn e outro. 0 momento certo, correto, para se proceder a modifica<;:oes 0 e em 
Assembleia Geral Extraordinaria, especialmente convocada para 0 fim espedfico de 
modifica<;:oes estatutarias. E da essen cia das Assembleias Gerais 0 confronto de ideias, 
o que sugere debates as vezes tao calorosos quanto emocionais, sempre sob a prevalencia 
do espirito de amizade que norteia os participantes, municiados pelo objetivo comum 
de definir os melhores caminhos e contornos a SBB. 
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A primeira fase da Assembleia contou com elevado numero de participantes 
prenhes de expectativas quanto ao desenrolar dos acontecimentos. Acabou morna, 
pela amputa~ao das discuss6es ante as inflexibilidades regimentais de cumprimentos 
de hodrios delimitados para cada tDpico. Sua continuidade, no dia seguinte, foi 
melancDlica pela exigiiidade de participantes, em numero inferior a 50. 

o XXXVIII Congresso Nacional de Botinica (Sao Paulo/SP - jan. 1987), 0 

maior da SBB, com 1314 inscritos, teve Nanuza Luiza de Menezes na presidencia da 

Comissao Organizadora. Com uma diretoria ope rosa e uma excelente organiza~ao 
operacional, realizou urn congresso magistral, realmente superlativo como 0 e de seu 
gosto e feitio tudo 0 que faz, tal 0 entusiasmo e fe com que se lan~a a cada 
empreendimento. Nesse Congresso aconteceram duas Assembleias: uma Ceral 
Ordinaria, seguindo-se de uma Extraordinaria para modifica~ao dos Estatutos, 
realizadas em 28/01/1987, a partir das 14 horas, ambas presididas pelo Presidente da 
SBB, Alfredo Cui Ferreira. Dada a exigiiidade do tempo, as discuss6es em tomo das 
modifica~6es estatutarias foram dificultadas pela limita~ao de poucos minutos por 
pronunciamento. A tentativa de permitir uma unica interven~ao , sobre urn mesmo 
tern a, a cada associado, nao foi acatada pela Assembleia que, inclusive possibilitou, 
diante das circunstincias, a dila~ao do tempo de exposi~ao necessario a complementa~ao 
de raciodnios. 

Nanuza Luiza de Menezes merece uma referencia especial. Desde que se 
integrou a vivencia da SBB 0 fez com total envolvimento e seu inicio deu-se em uma 
epoca em que muitos dos antigos nomes dos primeiros tempos da Sociedade ainda 
militavam. Com todos teve urn noravel entrosamento. Nanuza foi uma ardorosa 
colaboradora do "Mario, Maria e Marico", agente e paciente de seu "noticiario". 
Como todos aqueles que vivenciaram parte daquela epoca, tern saudades dos velhos 
tempos. Pois com essa saudade e com tal determina~ao , praticamente me ordenou 
reviver 0 "Mario, Maria e Marico" no Congresso de Sao Paulo. Nao sou de recusar 
parada e embora a empreitada pudesse parecer impossivel diante da grandiosidade 
do Congresso, que reuniu mais de 1300 participantes, em confronto com aqueles dos 
tempos de entao, revivi 0 jomal sob outro nome: Jequitibanda. E ele circulou 
desenvolto, altaneiro, com quatro numeros, levan do em si 0 espfrito do M. M. M. de 
outrora. 0 Jequitibanda IV, dessa feita em verso, circulou no bojo da 4a Circular, 
alcan~ando os congressistas ja em suas sedes. 

Urn fato curio so na Assembleia Ceral foi a utiliza~ao de uma "pasta" do 
Congresso, na realidade urn "saco" decorado com urn fragmento de jequitiba, 
como uma. Isso ensejou-me elaborar uma "Ode ao Saco", publicada tambem na 
Integra na 4a Circular do XXXVIII Congresso Nacional da SBB, que tern por 
referencia final: 
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Saco! Saco uma, 
De votos vorados, 
De votos co nrados , 
Saco manipulado, 
Andarilho, 
D e sonhos sonhados 
Frusrrador de ilus6es, 
Saco democrarico, 
Bendiro saco! 

Desejado, chegado 
Em hora propria, 
Saco tombado, 
Brilhanre sim 
De hisroria marcanre 
De voz massacranre 
Saco aurorirario? 
Saco da viola enfiada 
Saco furado! ... 

o XXXIX Congresso Nacional de Boranica (Belem/PA - jan. 1988) presidido 
por Pedro Luiz Braga Lisboa, foi 0 ultimo da gestao Alfredo Gui Ferreira na presidencia 
da SBB. Foi urn Congresso historico sob todos os aspectos, nao apenas por incluir a 
elei<;:ao de uma nova diretoria para a SBB, mas, e principalmente, pela forma como se 
desenrolou 0 processo eleitoral. Havia uma mobiliza<;:ao para uma mudan<;:a de rumos, 
mas nada em torno de nomes para a composi<;:ao de uma chapa. Tudo aconteceu e se 
desenvolveu nos tres primeiros dias que antecederam a Assembleia Geral. Firmei a 
ideia de que, Fosse qual Fosse 0 candidato pretendente, este deveria apresentar aos 
associados seu plano de trabalho, submetendo-se a urn questionamento publico, antes 
da Assembleia. A ideia ganhou espa<;:o, despertando os associ ados a imporrancia do 
momento polftico que se estava vivendo. As articula<;:6es come<;:aram a ser feitas e 
logo tomou corpo a candidatura de Maria Aparecida Zurlo. Nessa etapa do processo, 
lembro uma abordagem por parte do Rizzo buscando 0 tipo de articula<;:ao que vingara 
em tempos anteriores. Alertei-lhe que est<ivamos vivendo novos tempos e que toda 
candidatura seria bem-vinda e, no caso de duas ou mais, providenciariamos urn 
debate entre os candidatos. Cristalizada a candidatura ZUriO despontou logo outra, a 
de Nanuza Luiza de Menezes e 0 ambiente do Congresso tornou-se animado, festivo, 
com faixas e cartazes por todo lado, retratando uma campanha eleitoral ativa, brilhante, 
dinamica, que ensejou total mobiliza<;:ao politica de todos os participantes, incapazes 
de manterem-se alheios a urn processo tao magnifico quanto envolvente. 0 ponto 
alto aconteceu no debate, que tive a honra de mediar, com regulamenta<;:ao clara 
definindo questionamentos entre os candidatos e endere<;:amento de mesmas perguntas, 
a ambos os candidatos, por parte d a plateia, tudo em tempo rigorosamente 
cronometrado. 0 interesse foi tanto que lotou 0 auditorio com associ ados atentos, 
tensos, participativos no exerdcio de urn ato democratico ate entao jamais vivido na 
SBB. Ao seu termino, a satisfa<;:ao de uma etapa cumprida, sem prognosticos de 
vitorias ou derrotas, levando-se intactas as expectativas a Assembleia Geral, 
concorridissima, onde se desenrolou a vota<;:ao. Maria Aparecida Zurlo foi eleita 
Presidente da SBB para 0 trienio jan. 1988-jan. 1991, com Eliana Nogueira (Vice
Presidente), Anajulia E. Heringer Salles (10 Secrerario-Tesoureiro), Tarciso S. Filgueiras 
(20 Secretario-Tesoureiro) e Lidio Coradin (Secretario Representante). 
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o momento fora riquissimo por despertar a consciencia polftica do associado 
da SBB. Nanuza Luiza de Menezes restou algo desencantada, como que "traida" por 
aque!es em quem acreditava nao the negariam 0 voto. Foi coisa passageira, eis que 
logo deve ter-se dado conta do fantastico pape! que desempenhara no processo. Ela 
fazia e faz parte dos primeiros tempos da SBB, nao poderia faltar-lhe em instante 
crucial de sua hist6ria. Tenho para mim que era a unica pessoa capaz de criar, na 
ocasiao, 0 impacto necessario it mobilizac;:ao havida. Nanuza e incapaz de e para 
coisas pequenas, e sua participac;:ao teve a grandeza de seu porte. Nenhuma derrota 
aconteceu, foram todos vitoriosos, 0 momento de Nanuza na Presidencia da SBB 
ainda esra por chegar. Ficamos todos com a convicc;:ao de que Be!em marcou urn 
ponto de inflexao na trajet6ria da SBB, que nunca mais restaria indolente diante de 
assuntos exigentes de ativa participac;:ao de seus associados. 

o XL Congresso Nacional de Botanica (Cuiaba-MT - jan. 1989), presidido 
por Germano Guarim Neto, foi 0 primeiro realizado durante a gestao de Maria 
Aparecida Zurlo na Presidencia da SBB. A Assembleia Geral Extraordinaria, 
especialmente convocada para que foss em procedidas mudanc;:as estatutarias, 0 foi 
para 21 de janeiro, urn dia antes da abertura oficial do Congresso. Ja a Assembleia 
Geral Ordinaria aconteceu, como de praxe, a partir das 14 horas de quarta-feira (25 
de janeiro) no Teatro Universirario, encerrando-se ja it noite, sob tremenda chuva, 
para agonia dos 40 remanescentes. Nesse Congresso, Maria Aparecida Zurlo solicitou 
afastamento por motivos pessoais, passando a Vice-Presidente, Eliana Nogueira, ao 
exercicio da Presidencia. 

Nessa qualidade, Eliana Nogueira completa, em janeiro de 1991, 0 mandato 
dessa Diretoria. Em julho de 1989 publica 0 Boletim nO 7 da SBB, em cujo Editorial 
salienta a obtenc;:ao de recursos junto it FINEP para subsidiarem 0 Congresso realizado 
em janeiro em Cuiaba e junto ao CNPq, que custearam a publicac;:ao do Vol.2 (112) 
da Acta Botanica Brasilica. Da conta de uma atuac;:ao polftica por parte da SBB junto 
aos congressistas constituintes no que concerne it e1aborac;:ao das Constituic;:6es 
Estaduais, voltadas ao capitulo VI, do Meio Ambiente, Art. 255 da atual Constituic;:ao 
Brasileira e ressalta ainda providencias concretas para 0 estreitamento das relac;:6es 
entre SBB e SBSP, que por muitos anos vinham trabalhando isoladamente. 

o XLI Congresso Nacional de Botanica (Fortaleza-CE - jan. 1990) sob a 
presidencia de Jose Ribamar Pinto Soares, foi comemorativo ao 400 aniversario da 
SBB. Ja 0 XLII Congresso Nacional de Bota.nica (Goiania-GO - jan. 1991), sob a 
presidencia de Jose Angelo Rizzo, assim 0 foi em decorrencia de desistencia de Lauro 
Xavier Filho em razao de imperativos insanaveis que Ihe impossibilitaram realiza-lo 
em Joao Pessoa/PB como estava programado. Esse foi 0 ultimo da gesrao Maria 
Aparecida Zurlo complementados os dois ultimos anos, em razao do seu afastamento 
em janeiro de 1989, pela Vice-Presidente Eliana Nogueira em exercicio da Presidencia. 
Nesse Congresso, procedeu-se it e1eic;:ao da Diretoria para 0 trienio jan. 1991-jan. 
1994. A atuac;:ao reconhecidamente eficiente de Eliana Nogueira, que acima de tudo 
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deu projec;:ao politica e uma espetacular dinamizac;:ao a rodas as areas de atuac;:ao da 
SBB em seu campo ciendfico, tornou padfico entre os associados a necessidade de 
que Fosse eleita presidente para 0 trienio seguinte. Isso tornava-se perfeitamente 
possivel, ja que nao significaria reeleic;:ao, dad as as circunstancias de sua atuac;:ao a 
frente da SBB, nos dois ultimos anos, com carater de complementac;:ao de mandato. 
Nao surgindo nenhuma outra candidatura, Eliana aquiesceu e assim foi eleita em 
Assembleia Geral Presidente da SBB (trienio jan. 1991-jan. 1994), encabec;:ando a 
nova Diretoria, que incluia Mariluza Araujo Granja e Barros (Vice-Presidente), Taciana 
Barbosa Cavalcan ti (ta Secretaria-Tesoureira), Bruno Machado Teles Walter 
(20 Secretario-Tesoureiro) e Valmira Vieira Mecenas (Secretaria-Representante). 

o XLIV Congresso Nacional de Botanica (Sao Luis-MA - jan. 1993), 
presidido por Terezinha de Jesus A. da Silva Rego, 0 segundo sob a gestao de Eliana 
Nogueira na Presidencia da SBB, foi sem duvida marcante em sua administrac;:ao, 
tudo em decorrencia das mais profundas alterac;:6es estatutarias postas em discussao 
na Assembleia Geral Extraordinaria, realizada a partir das 17 horas de 26/0111993, 
no Auditorio Central da UFMA. Em nenhum momenta da historia da SBB uma 
modificac;:ao de Estatutos foi tao bern elaborada e estudada quanto essa. A Diretoria 
costurou uma proposta, seguramente com 0 apoio de muitos socios, nao para urn ou 
outro item, mas integral, completa, abrangente, introduzindo modificac;:6es substanciais 
que modificam habitos e jeitos de ser ja consagrados por mais de 40 anos de vivencia. 
Mas 0 faz com lisura absoluta, nada de surpresas, eis que encaminha em 15/04/1992 
Oficio circular aos Conselheiros, em que comunica ter enviado a todos os socios, 
atraves do Jornal SBB nO 4, solicitac;:ao de colaborac;:ao pelo envio de sugest6es ate 
julho e manifesta 0 desejo de contar com a colaborac;:ao dos Conselheiros nesse 
processo de modernizac;:ao dos Estatutos. 

Em 1011211992, pelo Of. Circular 22/92, em que da ciencia da convocac;:ao 
da Assembleia Geral Extraordinaria, envia, a todos os associados, 0 inteiro teor da 
mudanc;:a estatutaria por ela, Diretoria, consolidada. 

o Conselho, sob a presidencia de Armando Cervi e integrado por Germano 
Guarim Neto, Hortensia Pousada Bautista, Joao Ubiratan Moreira dos Santos, Josafa 
Carlos de Siqueira, Jose da Costa Sacco, Maria Angelica Figueiredo Gomes, Paulo 
G. Windisch e Jose Luiz de Hamburgo Alves, como orgao integrante da administrac;:ao 
da SBB e conscio de sua responsabilidade, envolveu-se no processo, procedendo a 
meticuloso estudo da proposta. Nesse estudo, englobou em 5 itens toda a filosofia 
das modificac;:6es: 1) Alterac;:ao na Estrutura Administrativa da SBB; 2) Mudanc;:a no 
Processo Eleitoral; 3) Alterac;:ao nas Categorias de Socios; 4) Mudanc;:a na Periodicidade 
do Congresso (Anual ~ Bienal) e 5) Mudanc;:a do mes de realizac;:ao do Congresso 
(Janeiro ~ Julho). 0 Conselho posicionou-se inteiramente contrario a proposta de 
alterac;:ao na estrutura administrativa da SBB, que por si so desencadearia urn elenco 
de modificac;:6es nao satisfatorias. Fechando posicionamento contrario e unanime 
com relac;:ao ao item e deixando em aberto os demais, delegou ao Conselheiro Jose da 
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Costa Sacco a incumbencia de defender 0 ponto de vista do Conselho, esclarecendo 
perante a Assembleia todas as implica<;:6es decorrentes da aceita<;:ao da proposta 
consolidada pela Diretoria. 

Foi uma assembleia quente, agitada, empolgante. Nao cabe aqui a minucia 
dos debates, mas a fragilidade das argumenta<;:6es em favor da proposta de cria<;:ao do 
Conselho Diretor eram de tal ordem que fez ruir qualquer pretensao de altera<;:ao da 
estrutura administrativa da SBB, que chega assim intacta ao seu cinqiientenario. Os 
Congressos permanecem anuais; 0 mes de realiza<;:ao passa a ser "preferencialmente" 
janeiro, abrindo a possibilidade de realiza<;:ao em julho; a elei<;:ao, tanto da Diretoria 
quanto dos Consdheiros, passa a ser por voto universal, por correspondencia. No 
calor dos debates houve urn momento em que m e dirigi aos participantes da 
Assembleia, entre os quais situei, nominando mais de vinte dentre os mais ardorosos 
defensores dos prindpios que nortearam a cria<;:ao da SBB, para que me inspirassem 
na defesa desses mesmos prindpios entao em perigo. Creiam, eu 0 fiz realmente 
tornado da mais justa emo<;:ao, como se porta-voz Fosse na defesa daquilo que eles 
pr6prios me tinham, pela vivencia, ensinado a defender. 

No jantar de confraterniza<;:ao, substituf 0 "discurso" em verso por uma 
hipotetica Assembleia Ceral Ordinaria, por des realizada, vivenciando em outros 
paramos 0 que aqui faziam em conjunto, com tanto amor e dedica<;:ao. Assim da 
transcorre: 

Senhoras e Senhores 

Na qualidade de Presidente da SBB 

Declaro aberta 

A Assembleia Ceral Ordinaria 

Da XLIV Reuniao Anual 

E tenho importantes 

Comunica<;:6es a fazer: 

Ontem, 

Em Assembleia Ceral Extraordinaria, 

Suspensa e continuada, 

La na nossa Sao Luis, 

Mudaram 0 numero 

De membros da Direroria 

De cinco para oiro. 

Como faremos 

Para preencher os novos cargos, 

Por voro universal, por correspondencia 

Ou pOl' voro em Assembleia? 

- Senhor Presidente! 

No microfone, por favor 

Ese identiflque 

Embora nao estejamos gravando nada 

Se ouve melhor 

E os nossos s6cios, 

Principalmente os esrudantes, 

Ficam sabendo quem fala 

- Prisco Bezerra, Ceara 

Em primeiro lugar 

Nosso voro sempre foi direro e secrero 

Mas 0 Sehnem me falou 

Que introduziram 

Voro por co rrespondencia, 

lsso vai encarecer muiro, 

Sou pelo voro em Assembleia 

Como sempre 0 f1zemos 

- Presidente 

Sim, fala 0 Secreta rio Permanente 

Ezechias H eringer 

- 0 cofre esta raspado, 

A Secreraria nao tern dinheiro 

Tenho mandado tudo do meu bolso 

Ou com a ajuda do Pabsr 
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Que tern apoio da VARIG. 

-Eu acho ... 

- Idenrifique-se por favor. 

- Dardano, Dardano 

Todo 0 mundo me conhece 

E dispenso microfone 

Falo daqui mesmo 

Que todo mundo me ouve 

Eu acho 

Acho nao, tenho certeza 

Que nos nao temos 

Nada que seguir 

o que eles fazem la embaixo, 

Vota-se ern Assembleia 

E nao se muda numeto nenhum, 

Depois este Estatuto 

Nao tinha que ser modificado 

Estava muito born. 

Se 0 A1cides e 0 Rizzo 

Ainda tivessem trabalhado 

Nessa modificac;:ao ... 

Mas nem foram ouvidos 

Assim nao tern jeito! 

- Mario Ferri, Sao Paulo 

Estou corn Dardano 

N ossa Diretoria, assim como esra, 

Corn A1arich Schultz na presidencia, 

C haves Batista na vice 

Reitz de 10 secretario-tesoureiro 

Moacir Lisboa de 20 secrerario-tesoureiro 

E 0 Ezechias de secrerario permanenre 

E suficienre 

E sempre deu conra do recado 

- Vamos ouvir 0 Conselheiro 

Honorio Monteiro Filho 

- Entendo que e razoavel 

Manrermos os liames 

Quase todos os fundadores 

Ja estao aqui 

Mas ainda temos genre 

Nossa e nova la ern baixo, 

Alguns garotos 

Como 0 Afranio, 0 William, 

o Murc;:a, 0 A1cides Teixeira, 0 Rizzo 

E umas moc;:as 

Atuantes 

Como a Berta, 

A Dora, a Graziela, 

Ainda onrem 

o Sacco nos chamou, 

Aquele guri vai longe, 

Sal vamos os socios-estudanres, 

Os remidos, 

Os Congressos Anuais, 

o Conselho Superior, 

Acho que da 

Pra genre assimilar 

o aumento do numero 

De membros da Diretoria. 

E 0 Congresso 

Vai continuar 

Sendo ern janeiro 

Deixa eles experimentarem, 

Logo, logo, 

Eles voltam pra janeiro. 

- Quintas. Antonio Tavares Quintas, RS 

Sabias as palavras 

Do Dr. Honorio, 

Mas precisamos ficar 

Atentos as ponderac;:6es do Ezechias. 

Estamos sem dinheiro 

E nao d:i pra embarcar 
Nessa de voto por correspondencia, 

Born mesmo e olhar 

Olho no olho, 

Vamos votar na Assembleia 

Os outros tres nomes 

Para comporem a Direroria 

E pronto! 

- Corn a palavra 0 

Conselheiro Lair Remusat Renno 

- Acho que nao deverfamos 

Fazer nem uma coisa 

Nem outra 

Vamos esperar 

Gostei da cham ada de ontem 

Revi genre amiga 

o Prisco reclamou 
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Que 0 Afranio d meio gordo 

Mas sentou do lado dele 

o Ferri se aninhou 

No colo fofo da Berta, 

Oardano abrac;:ou Murc;:a 

Houve quem se 

Arredasse pro lado 

Outros encolhiam as pernas 

Pro povo ir sentando, 

Foi otimo 

Dar forc;:a ao rapaz, 

Mas acho born manter os lac;:os 

A tal de Eliana 

E boa prac;:a 

Proponho que a genre 

Aumenre 0 numero 

Pra oito 

Mas deixe os cargos 

Vagos, reservados, 

Ja e1eitos em Assembleia. 

- Salva de palmas! 

- 6timo, passemos it votac;:ao 

Convoco 0 Castellanos 

E 0 Gregorio Bondar 

Para procederem 

A contagem dos votos. 

- Senhor Presidente! 

Ja remos 0 resulrado 

- Obrigado! 

Para Vice-presidente: 

Jose Angelo Rizzo 
Para 20 Secredrio 

Francisco Jose de Abreu Matos 

Para 20 Tesoureiro 

Margarere Emmerich 

- Vamos ouvir 0 Ezechias 

Eu preciso de urn ajudante 

Ainda mais agora 

Que passei 

De Secrerario Permanenre 

Para Represenranre e dai 

Para Secrerario Geral 

o servic;:o nao e sopa. 

- Bern pensado 

Mas aguenta urn pouco mais 

Tern algum nome a indicar? 

- Lidio, Lidio Coradin 

- Tern uma coisa, 

Nosso Conselho Superior 

Precisa ser renovado 

Nao rem mais reconduc;:ao, 

Acabou a moleza, 

Como faremos? 

- Com a palavra 0 Oardano 

- Vamos eleger logo os 9 

E e1es vao assumindo 

Na medida da chegada ... 

- Conselheiro Lauro Xavier 

- Urn adendo 

A proposta do Oardano 

Nao e1egemos ninguem 

Apenas fazemos uma lisra 

Mas so valem 

Aqueles que estiveram 

Nessa Assembleia 

Que introduziu a tal modificac;:ao, 

Gente com vontade de trabalhar 

E que nao demore muito a chegar ... 

- Boa ideia! 

- Ezechias 

Mas como e que fica 

Minha indicac;:ao do Lidio ? 

- Como ele nao estava na Assembleia 

E voce se fixa na indicac;:ao 
Ted de ir levando. 

- Pois bern senhores 

Esramos acolhendo nomes 

Pra mim, 

o Sacco d na cara 

Oepois ele perdeu 

A boca la em baixo 

E alem do mais 

Esramos precisando 

De urn fazedor de versos 

- Fala 0 Prof. Oucke 

Indico dois nomes 

Pelo Norte: Murc;:a e Padre Ze Maria 

- Prisco 
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Pelo Nordeste: Afranio e Hamburgo 

- Ferri 

Por Sao Paulo, 

Indico 56 mulheres: 

Dora, Berta e 

Ana Maria Giulietti 

- Aylrhon Joly 

Pra contrabalanc;:ar 

Tanta mulher 

Indico Fernando Martins 

Pensei tambem 

NoJimmy 

Mas ele e s6cio correspondente 

Nao vota 

Nem pode ser votado 

E agora foi extinto 

- Agradec;:o a rodos 

A Assembleia esta encerrada 

Saimos de Sao Luis 

Vamos a Sao Leopoldo 

Depois Sao Paulo 

Enquanto estivermos 

En tre os santos 

Estamos bern 

Amem! 

Com a aprovac;:ao dos novos estatutos, em janeiro de 1993, encerra-se 0 

segundo perfodo da hist6ria da SBB, iniciando-se 0 30 perfodo que alcanc;:a ate os 
nossos dias. 

Nesse perlodo a Diretoria da SBB, agora com oito membros, e eleita por 
voto secreto e universal, por correspondencia, para urn mandato de tres anos, vedada 
reeleic;:ao do Presidente e a candidatura de membros da Diretoria a Presidencia, para 
o periodo imediatamente subseqliente. Os Congressos anuais, preferencialmente no 

mes de janeiro. Os Conselheiros, tambem eleitos por voto secreto e universal, por 
correspondencia, para urn mandato de tres anos, vedada reeleic;:ao consecutiva. 

Ao encerrar-se a gestao de Eliana Nogueira na Presidencia da SBB, em janeiro 
de 1994, ha que se destacar a exatidao e excelente organizac;:ao das prestac;:6es de 
contas da Diretoria submetidas a apreciac;:ao do Conselho Superior. Mas 0 que marcou 
mesmo sua administrac;:ao foi a projec;:ao da SBB no cenario cientifico nacional, grac;:as 
a uma intensiva participac;:ao e sua conseqliente inserc;:ao politica na tomada de decis6es 
relativas a todo campo de interesse da sua area de atuac;:ao. Na area de publicac;:6es 
pode-se salientar, entre outras, aquelas referentes a plena regularizac;:ao da Acta Botanica 
Brasilica, Quem e Quem na Botanica Brasileira, bern como a criac;:ao e distribuic;:ao, 
com periodicidade trimestral do Jomal da SBB, urn eficaz instrumento de comunicac;:ao 
com os associados. Cursos os mais variados, premiac;:6es incentivadoras aos jovens 
talentos, apoio as Seccionais, as Comiss6es Organizadoras dos Congressos e muito 
mais arrolam-se entre os exitos na senda de uma administrac;:ao eficiente. 

A candidatura que the sucedeu comec;:ou a ter tenue articulac;:ao no Congresso 
de Sao Luis-MA, mas a consolidac;:ao mesmo deu-se p6s-Congresso. Era chegada a 
vez de Nanuza Luiza de Menezes. Em tomo de si e sob sua lideranc;:a estruturou-se 
uma chapa. Era uma unanimidade envolvendo os dois gran des centros de maior 
concentrac;:ao de botanicos: Sao Paulo e Rio de Janeiro. Foi uma chapa consensual, 
de harmonizac;:ao, partiu de uma ideia, vingou, firmou-se como candidatura unica e 
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natural mente eleita, a primeira sob a vigen cia dos novos postulados estaturarios, por 
voto secreto e universal, por correspondencia. A Diretoria que preside (trienio jan. 
1994-dez. 1996), tomou posse na Assembleia Geral Ordinaria do XLV Congresso 
Nacional de Boranica em Sao Leopoldo/RS, agora com 8 membros que assim a 
completam: Ariane Luna Peixoto (1 a Vice-Presidente), Ana Maria Giulietti (2a Vice
Presidente), Waldir Mantovani (10 Secrerario), Luiza Sumiko Kinoshita (2a Secretaria), 
Maria das Grac;:as Lapa Wanderley (1 a Tesoureira), Maria Margarida da Rocha Fiuza 
de Melo (2a Tesoureira), Lidio Coradin (Secretario-Geral) . 

Circunstancialmente, durante e sob a gestao Nanuza Luiza de Menezes 
acontecem apenas dois Congressos, urn no Estado de Sao Paulo e outro no do Rio de 
Janeiro. 

o fato mais marcante da AssembIeia Geral Ordinaria realizada durante 0 

XLVI Congresso Nacional de Boranica (Ribeirao Preto/SP - jan. 1996) vincula-se a 
escolha do local para a sede do XLVIII Congresso. Nenhuma indicac;:ao e aparentemente 
nenhum oferecimento. Por algum tempo fica-se com a impressao de que 0 ass unto 
nao poderia ser resolvido. Em dado momento, Terezinha Gonc;:alves Batista solicita a 
palavra e manifesta 0 desejo de realiza-lo em Crato-CE, tendo inclusive autorizac;:ao 
da Reitora da Universidade Regional do Cariri para efetuar 0 convite. Acontecem 
palmas, afinal nunca fora realizado urn congresso no Crato. Quando tudo parecia ter
se encaminhado a uma soluc;:ao, eis que Nanuza Luiza de Menezes (Presidente) e Ana 
Maria Giulietti (2a Vice-Presidente) antep6em dificuldades por considerarem que 
Crato nao tern como comportar urn Congresso da magnitude dos da SBB. Terezinha 
volta a carga e afianc;:a que tern sim e menciona varias Fontes de apoio e de instalac;:6es, 
inclusive hoteleiras, que permitem efetiva-lo. Consultada se tern condic;:6es de indicar 
quem seria 0 Presidente e 0 Vice-Presidente da Comissao Organizadora, responde 
que sim, ela propria como Presidente e Maria Arlene Pessoa da Silva, tam bern presente 
no Congresso, como Vice-Presidente. Ainda assim, a mesa diretora da Assembleia 
insiste em que 0 Crato nao tern condic;:6es para acolher 0 evento e sugere que 0 

assunto nao seja resolvido na Assembleia, mas posteriormente, ap6s uma melhor 
apreciac;:ao, incluindo outras sondagens, por parte da Diretoria. Nessa altura solicito 
a palavra dizendo-me surpreso diante do inusitado que esravamos vivenciando. "Temos 
o oferecimento de urn local com 0 respaldo de uma Universidade; temos a indicac;:ao 
e mais do que isso a aceitac;:ao de dois nomes, presentes no Congresso, para a Comissao 
Organizadora; temos recebido a confirmac;:ao de que C rato disp6e de todas as condic;:6es 
para realiza-lo, por outro lado nao temos nenhuma outra proposta concorrente, e 
ainda assim estao sendo colocadas dificuldades e transferindo para depois 0 que 
poderia e deveria ser resolvido ali na Assembleia. Relembro que em toda a historia da 
SBB por varias e varias vezes realizamos Congressos no interior, em cidades bern 
pequenas ate e isso nao so faz parte da nossa historia, mas contem muito da missao 
da propria SBB. Por ultimo e com tal argumentac;:ao, proponho que 0 oferecimento 
seja submetido ao julgamento da Assembleia para imediata decisao". A proposta de 
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Crato como sede do XLVIII e acatada por uma salva de palm as, com a aprova<;:ao da 
imensa maio ria dos participantes, bern como os nomes das postulantes para Presidente 
e Vice-Presidente da Comissao Organizadora do Congresso. 

Ainda nessa Assembleia, a Presidente da SBB menciona que, por considerar 
necessarias algumas adequa<;:6es estatutarias, estara convocando uma Assembleia Geral 
Extraordinaria para ser realizada no proximo Congresso. 

o XLVII Congresso Nacional de Botanica (Nova Friburgo/RJ - 1996) 
presidido por Geisa Lauro Reis, e 0 primeiro da SBB que desloca a data de sua 
realiza<;:ao de janeiro para julho. A pretendida Assembleia Geral Extraordinaria para 
mudan<;:as estatutarias deixa de ser efetuada por falta de amparo legal, 0 de nao ter 
sido convocada em tempo habil it sua realiza<;:ao. Fica, dessa forma, transferida para 
o proximo Congresso. Na Assembleia Geral Ordinaria e apresentada uma unica 
chapa para a Diretoria da SBB para 0 trienio jan. 1997 -dez. 1999, assim constituida: 
Maria Mercia Baradas (Presidente), Maria das Gra<;:as Lapa Wanderley (1 a Vice
Presidente) , Sandra Farto Botelho Trufem (2a Vice-Presidente), Maria Margarida da 
R. Fiuza de Melo (Ia Secretaria), Maria das Gra<;:as Sajo (2a Secretaria), Maria Candida 
Henrique Mamede (Ia Tesoureira), Ana Maria G. de Azevedo Tozzi (2a Tesoureira) e 
Tarciso de Sousa Filgueiras (Secrerario-Geral). 

Em Nova Friburgo encontrava-se Terezinha Gon<;:alves Batista. Durante 0 

jantar de confraterniza<;:ao, ocorrido na 6a feira, 26 de julho, no Nova Friburgo 
Country Clube, pergunto-Ihe sobre os andamentos preparatorios ao Congresso de 
Crato. "Estou tocando, com dificuldades, mas levo fe". Eo apoio por parte da SBB? 
"Nem tanto, nada estimulador, deixaram-me abertas as porras para uma desistencia 
ainda em tempo habil de serem tomadas outras providencias". E voce? "Eu nao desisto, 
eu sei que Crato tern condi<;:6es de realiza-Io e vou faze-Io". Esse dialogo, por certo, 
me emocionou. Em dado instante, como de costume, e atendendo a apelos, tive 
acesso ao microfone, para uma prosa em verso, que nao tinha sido elaborada, po is 
nao pretendia faze-Io. Anuncio que pela primeira vez 0 "improviso" realmente 0 

seria, exalto 0 trabalho de Geisa e de sua equipe que em uma cidade historica, em 
ambiente prenhe de historia, como 0 e 0 proprio Colegio Anchieta, realiza urn 
Congresso maduro, eficiente, de alto nivel tecnico e acolhedor. Solicito a presen<;:a de 
Terezinha Gon<;:alves Batista ao meu lado e com urn bra<;:o em seus ombros Ihe digo: 

Af esra, 
Terezinha, 
Assim aconrece urn Congresso 
Sei que esra enconrrando 
E enconrrara 
Muiras dificuldades na caminhada, 
Mas nao esmorec;:a, 
Voce rem 0 aval 
De roda uma Assembleia 

Que acredirou 
E acredira em voce 
Toque em frente, 
Com a mesma garra 
E dererminac;:ao 
Com que lurou 
Pela aprovac;:ao 
Arire-se 11 realizac;:ao 
Nao desisra nunca, 
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Nenhuma for<;:a sera eapaz de subjulgar 
A ferrea vonrade de veneer 
Recolha 0 animo 

Do renovado apoio 

Que lhe ofereeemos 
Co m a salva de palmas 

Que reeebera agora. 

Ap6s 0 Congresso, a Diretoria da SBB desencadeia 0 processo eleitoral por 
voto secreto e universal, por correspondencia, consagrando a chapa encabeyada por 
Maria Mercia Barradas. A nova Diretoria, it exceyao do Secrerario-Geral, e constituida 
por pesquisadoras com 0 exerdcio de suas atividades no Estado de Sao Paulo. A 
experiencia advinda da gestao Nanuza Luiza de Menezes, com uma diretoria composta 
por pesquisadores de Sao Paulo e Rio de Janeiro, evidenciou algumas dificuldades 
operacionais, que procuraram, agora, evitar. 

E assim chegamos a Crato-CE, para 0 XLVIII Congresso Nacional de Botanica 
(julho/agosto 1997) sob a presidencia de Terezinha Gonyalves Batista, 0 primeiro sob 
a gestao Maria M ercia Barradas na SBB, reunindo 850 participantes. Comecemos 
pela Assembleia Geral Extraordinaria, agora corretamente convocada, a primeira 
Assembleia presidida por Mercia na SBB e para reformular os Estatutos, decorridos 
tao so mente 4,5 anos de sua aprovayao em Sao Luis-MA e toda a Assembleia com tal 
incumbencia ja 0 e, por natuteza, polemica. Ao contrario daquela, nao havia uma 
proposta acabada, mas a necessidade de inserir maior flexibilidade e facilidade it 
composiyao de chapas concorrentes it Diretoria da SBB; 0 retorno do cansativo tema 
da periodicidade dos Congressos; e, a reboque, pequenas modificay6es pouco 
substanciais aliadas a um necessario aprimoramento redacional. 

Os trabalhos comeyaram serenos mas logo revelaram-se tumultuados. 
Enquanto Mercia os conduzia da mesa, sua dinamica 2a Vice-Presidente, Sandra 
Trufem, auxiliava junto ao plenario, fazendo chegar 0 microfone a cada urn que 0 

solicitasse. 0 indivfduo fazia uma ponderayao e ela, ja de posse do microfone, imediata 
e invariavelmente 0 rebatia. Depois de alguns minutos dessa luta desigual foi necessario 
apelar a mesa, "por uma questao de ordem", que Sandra nao fosse tolhida de falar, 
mas que 0 fizesse como todos aqueles que se achavam na plenaria, inscrevendo-se 
para faze-lo. A Assembleia passou a Auir natural mente. Das modificay6es de maior 
relevo resultou a inclusao de urn suplente junto it Figura do Secretario-Geral (Art. 12 
§ 3 0 ); a permissao de reeleiyao da Diretoria para urn unico periodo (trienio) 
imediatamente subsequente (An. 12 § 10); a competencia ao 20 Vice-Presidente para 
exercer a funyao de Editor Chefe da Acta Botanica Brasilica (Art. 15 § unico) e a permissao 
de reeleiyao dos Conselheiros por uma unica vez consecutiva (Art. 21 § 20). 

o debate sobre a periodicidade dos Congressos acendeu os animos, assim 
como 0 fizera em Sao Luis-MA (1993), consagrando mais uma vez a anualidade. 

Pela primeira vez, nos seus cinquenta anos de existencia, a SBB realizou urn 
Congresso na regiao do Cariri , e C rato foi a mais agradavel surpresa que nos acolheu. 
C rato viveu 0 Congresso NacionaI de Botanica no antes, na expectativa de sua chegada. 
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Nenhuma for<;:a sera eapaz de subjulgar 
A ferrea vonrade de veneer 
Recolha 0 animo 

Do renovado apoio 

Que lhe ofereeemos 
Co m a salva de palmas 

Que reeebera agora. 

Ap6s 0 Congresso, a Diretoria da SBB desencadeia 0 processo eleitoral por 
voto secreto e universal, por correspondencia, consagrando a chapa encabeyada por 
Maria Mercia Barradas. A nova Diretoria, it exceyao do Secrerario-Geral, e constituida 
por pesquisadoras com 0 exerdcio de suas atividades no Estado de Sao Paulo. A 
experiencia advinda da gestao Nanuza Luiza de Menezes, com uma diretoria composta 
por pesquisadores de Sao Paulo e Rio de Janeiro, evidenciou algumas dificuldades 
operacionais, que procuraram, agora, evitar. 

E assim chegamos a Crato-CE, para 0 XLVIII Congresso Nacional de Botanica 
(julho/agosto 1997) sob a presidencia de Terezinha Gonyalves Batista, 0 primeiro sob 
a gestao Maria M ercia Barradas na SBB, reunindo 850 participantes. Comecemos 
pela Assembleia Geral Extraordinaria, agora corretamente convocada, a primeira 
Assembleia presidida por Mercia na SBB e para reformular os Estatutos, decorridos 
tao so mente 4,5 anos de sua aprovayao em Sao Luis-MA e toda a Assembleia com tal 
incumbencia ja 0 e, por natuteza, polemica. Ao contrario daquela, nao havia uma 
proposta acabada, mas a necessidade de inserir maior flexibilidade e facilidade it 
composiyao de chapas concorrentes it Diretoria da SBB; 0 retorno do cansativo tema 
da periodicidade dos Congressos; e, a reboque, pequenas modificay6es pouco 
substanciais aliadas a um necessario aprimoramento redacional. 

Os trabalhos comeyaram serenos mas logo revelaram-se tumultuados. 
Enquanto Mercia os conduzia da mesa, sua dinamica 2a Vice-Presidente, Sandra 
Trufem, auxiliava junto ao plenario, fazendo chegar 0 microfone a cada urn que 0 

solicitasse. 0 indivfduo fazia uma ponderayao e ela, ja de posse do microfone, imediata 
e invariavelmente 0 rebatia. Depois de alguns minutos dessa luta desigual foi necessario 
apelar a mesa, "por uma questao de ordem", que Sandra nao fosse tolhida de falar, 
mas que 0 fizesse como todos aqueles que se achavam na plenaria, inscrevendo-se 
para faze-lo. A Assembleia passou a Auir natural mente. Das modificay6es de maior 
relevo resultou a inclusao de urn suplente junto it Figura do Secretario-Geral (Art. 12 
§ 3 0 ); a permissao de reeleiyao da Diretoria para urn unico periodo (trienio) 
imediatamente subsequente (An. 12 § 10); a competencia ao 20 Vice-Presidente para 
exercer a funyao de Editor Chefe da Acta Botanica Brasilica (Art. 15 § unico) e a permissao 
de reeleiyao dos Conselheiros por uma unica vez consecutiva (Art. 21 § 20). 

o debate sobre a periodicidade dos Congressos acendeu os animos, assim 
como 0 fizera em Sao Luis-MA (1993), consagrando mais uma vez a anualidade. 

Pela primeira vez, nos seus cinquenta anos de existencia, a SBB realizou urn 
Congresso na regiao do Cariri , e C rato foi a mais agradavel surpresa que nos acolheu. 
C rato viveu 0 Congresso NacionaI de Botanica no antes, na expectativa de sua chegada. 
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Sob a competente e dinamica lideran<;:a de Terezinha Batista e uma espetacular equipe 
de trabalho, a cidade articulou-se, arregimentou-se, empolgou-se em uma tarefa enos 
empolgou a todos que tivemos a honra de com eles conviver. Crato viveu 0 Congresso, 
no agora, no dia-a-dia de toda uma semana, em alegria, em estado de Festa. 0 
Congresso foi irrepreensfvel, eu jamais pensei que pudesse em pleno ana de 1997 
retornar, no melhor estilo, aos Congressos de antigamente. Crato deu-nos a li<;:ao que 
precisavamos receber. Uma li<;:ao de humildade e de Fe. Pensavamos no nosso conforto, 
habituados as coisas grandes, monumentais, e nao dnhamos a menor ideia do real 
conforto que Crato nos proporcionaria. Descrfamos da capacidade do realizar enos 
mostram, de forma eloqilente, 0 que a mobiliza<;:ao pode alcan<;:ar. Crato certamente 
vive hoje 0 Congresso de ontem, na lembran<;:a e na satisfa<;:ao de te-lo inserido em 
sua historia. Crato traz ate nos a solu<;:ao para urn embate que teima em se fazer 
presente em toda Assembleia Geral Extraordinaria, cada vez que se tern de proceder 
a qualquer altera<;:ao estatutaria: periodicidade anual x bienal. 

Por cinquenta anos os Congressos sao anuais, por varias vezes a proposta de 
passarem a ser bienais foi derrotada, ainda assim sempre volta a baila, em busca de 
urn casuismo que poderia, em eventual maioria, vir a consagra-lo. Dif'iculdades 
f'inanceiras; ausencia de oferecimento para aco lher os Congressos; tempo exfguo 
para prepara<;:ao de trabalhos com mais profundidade; 0 gigantismo dos Congressos 
com mais de 1000 participantes, sao argumentos alavancados em favor da bienalidade. 
Tudo isso se resolve com a op<;:ao que Crato nos oferece, a de proceder a alternancia 
dos Congressos: centros grandesl centros menores . Aos congressistas a op<;:ao do 
comparecimento anual ou bienal; 0 exerdcio de preferencia por assisti-lo em urn 
grande centro ou num menor; de dedicar 0 tempo necessario a elabora<;:ao do trabalho 
no nivel desejado de profundidade. Os Congressos em centros menores reunem, por 
obvio, urn menor numero de participantes e tern urn suporte f'inanceiro que os gran des 
centros nao tern, 0 da propria comunidade. Ribeirao Preto-SP - 1995; Nova 
Friburgo-RJ - 1996; Crato-CE - 1997; Salvador-BA - 1998; Blumenau-SC - 1999; 
Brasilia-DF - 2000, evidenciam uma sequencia bern perto daque!a que aqui se fala. 
Crato nos revelou como esse apoio f'inanceiro pode atuar em urn Congresso. E 0 fez 
de forma tao eloquente que possibilitou 0 seguinte informe incluso pe!a Diretoria da 
SBB, no relatorio de atividades referentes ao exerdcio de 1998 Qornal da SBB, ana 9, 
23/24, junho e setembro de 1999): "Gra<;:as a excelente organ iza<;:ao e utiliza<;:ao 
parcimoniosa dos recursos obtidos, a SBB recebeu em janeiro de 1998 da Comissao 
Organizadora do XLVIn Congresso Nacional de Boranica urn saldo positivo no valor 
de R$25.556,12". Crato nos tornou evidente que e possive! continuar levando aos 
rna is diferentes rinc6es do Brasil, com aquele mesmo espfrito pioneiro de ontem, a 
presen<;:a de cientistas, uma pleiade deles, mobilizando opini6es e contagiando a todos 
com sua mensagem de amor a natureza. 

Nanuza se fez presente no Congresso de Crato, me fez bern ve-la em urn 
Congresso tao ao feitio de tantos que juntos participamos, circunstancialmente nao 
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pode presidi-Io por estar sendo realizado em julho e nao em pnelro, mas sua 
manifestac;:ao diz bern do seu carater: 

"Sacco, 0 Congresso foi maravilhoso, reconhec;:o que errei na avaliac;:ao, dou 
a mao it palmat6ria, eu nunca tinha estado no Crato". 

- Nem eu, Nanuza, a SBB nunca nos trouxe ate aqui. 
Ainda sob a gestao de Maria Mercia Barradas acontecem 0 XLIX Congresso 

Nacional de Botanica (Salvador/BA - julho/agosto 1998) presidido por Maria Lenise 
Silva Guedes e 0 500 CNB (Blumenau/SC - julho de 1999) presidido por Lucia 
Sevegnani. Em ambos, as Assembleias Gerais Ordinarias transcorreram tranqililas, a 
agenda sendo cumprida metodicamente, sem atropelos, sem delimitac;:oes de tempo e 
integralmente conclufdas no perfodo previsto it sua realizac;:ao. 

o Congresso de Blumenau, 0 primeiro realizado pela SBB ao longo de toda 
a sua hist6ria, no Estado de Santa Catarina, contou com 1462 inscric;:oes, superando, 
em numero de inscric;:oes, as melhores expectativas. Foi urn excelente Congresso e 
Blumenau nao se inclui entre os cham ados grandes centros. 

Na Assembleia de Blumenau foi apresentada a chapa para a Diretoria da 
SBB, trienio 2000-2002, com Maria Mercia Barradas para Presidente (reeleic;:ao), 
Maria Jesus Nogueira Rodal (1" Vice-Presidente), Sandra Farto Botelho Trufem 
(2a Vice-Presidente), Maria Margarida da R. Fiuza de Melo (1 a Secreraria), Fernando 
Javier Sanhueza Salas (2 0 Secretario), Rosangela Simao Bianchini (1" Tesoureira), 
Eliana Regina Forni Martins (2 a Tesoureira), Manoel Claudio da Silva Junior 
(Secretario-Geral) e Jeanine Maria Felfili Fagg (Supleme de Secrerario-Geral). 

o magnffico trabalho realizado por Maria Mercia Barradas, em sua primeira 
gestao, foi de tal forma consistente, com urn leque de realizac;:oes que consolidaram 
de forma definit iva 0 conceito e a projec;:ao da SBB, que 0 lanc;:amento de sua 
candidatura it reeleic;:ao, mais do que urn consenso, veio ao encontro do anseio da 
imensa maio ria dos associados, certos de que 0 caminho a ser percorrido pela 
Sociedade nos pr6ximos tres anos tera essa mesma conotac;:ao de sucesso. 

o processo e1eitoral ocorreu em outubro/novembro de 1999, consagrando 
pois urn nome e uma filosofia de trabalho plenamente apoiados. 

Ao concluir esse meu relato, me pergunto porque, afinal, fui chamado para 
faze-lo? Escrevi 0 equivalente it primeira folha e parei, por mais de 15 dias, com 0 

pensamento solto percorrendo os tempos, buscando lembranc;:as ja perdidas, sem 
escrever uma unica palavra. Busquei Anais, a grande maioria deles, situei pessoas em 
suas etapas de marcante atuac;:ao, procurei pronunciamentos em verso, perdidos em 
gavetas, em pastas, amarelecidos pelo tempo, mergulhei em dialogos e em situac;:oes 
descritas, tomei-me de lembranc;:as e de saudades, e freqilememente me via tornado 
de Iagrimas. Dei andamemo it narrac;:ao sem ainda saber bern porque a estava fazendo. 

Mercia e Eliana, com toda a gentileza, me enviam urn e-mail em 26 de abril, 
reforc;:am-o em lOde maio, dao coma de que ja receberam alguns capftulos, e 
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consultam-me se eu conseguira elaborar 0 meu. 0 prazo de entrega havia sido marcado 
para fins de abril. 

Encontro a resposta ao meu proprio questionamento sem saber que 0 estava 
fazendo no e-mail que lhes enviei em 15 de maio: 

"Caras Mercia e ELiana, 
Tambem estou na fase do "terminando de escrever': jd percorri uma etapa 

equivaLente aos 33 primeiros anos da SBB, 0 que, provaveLmente signifique metade 
da narrarao. Estou tocando e creio poder concLui-Lo em mais aLguns dias. E 
preciso muito esforro de memoria e pesquisa sobre algum materiaL fragmentdrio 
que possuo. E uma tarefa drdua, seguramente imperfoita, mas que de quaLquer 
forma representard um enfoque sob 0 ponto de vista de aLguem que vivenciou 
ativamente 46 dos 50 anos de nossa Sociedade. Dependo de inspirarao e ela vem 
em eta pas ao longo da propria narrativa, cujo curso nem eu proprio sei. Abraros. " 

Sim, a resposta estava nos 46 anos vividos ativamente no seio da SBB, sem 
qualquer omissao nos fatos que definiram os contornos de sua caminhada. Mas 0 

percorrer 0 passado, 0 revolver recorda<;:6es, me deram uma compreensao bern mais 
profunda, recolhida da estreita amizade e identifica<;:ao, com todos aqueles que no 
passado deram infcio a teia de sua historia que ora se cultua. 

Fragmentos de relatos com Luiz Emygdio, Heringer e Berta, abordados com 
humor, dao-me ideia da dimensao do que falo: 

Ezechias Paulo H eringer - Porto Alegre (XXXIV 

CNB - 1983) 

Bonira a homenagern 
Ao Ezechias, 
Benemeriro, 
Aplaudido de pe, 
Tudo bern, 
Mas 0 hornern 
T a invocado comigo 
E sabe la 
o que e urn cara invocado com 0 Sacco? 
Logo no inicio 
Com aquelas forografias pre-hist6 ricas 
Fez 0 seguinte comendrio: 
"Nesta foro aqui 
S6 0 Sacco d. vivo" 
E depois da Assembleia 
" 0 Sacco brincava 
Nito brinca rna is por causa da idade 
Agora quem brinca e 0 Valls" 

- Po Doutor, 
Nao fa<;:a isso comigo! 
Ta bern que 0 Valls brinque 
Eu nada renho com 0 brinquedo dele. 
Mas eu ainda to brincando, po 
Nao pedi aposentadoria 
E nito to a fim de compuls6ria. 

Berta Lange de Morretes - Belem (XXXIX CNB 
- 1988); Aracaju (XLIII CNB - 1992) 

Belern - "Sacco 
Podes me dar 0 prazer 
De uma fotografia comigo'" 
Claro, 0 prazer e meu! 
D evidamente retratados 
Explica: 
"Sabe 
Eu tenho forografias 
Com quase rodos 
Os botanicos de antigamente 
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Co m 0 Schul tz, 0 H onorio 
Com 0 C haves Batista 
Todos ja falecidos 
E uma reco rdac;:ao boa 
So faltava co ntigo ... " 

Aracaju - Voces lembram 

Aquela histo ria 
Da Berta 

Me forog rafa ndo 
La em Belem 
Pra galeria 
Dos socios de antigamente? 
Pois e, 

De quando em quando 
Deve faze r uma revisaozinha 
No album , 
Uns no lado de d. 
O utrOS no lado de hi, 
Sei 1<\ 
Nada in formatizado 
Tudo no manual 

Na base da cronologia 
C reio! 
Pois bern , ela 
C hega pra m im 
E comenta: 
"Sacco, lembras 
Daquela fo rografl a? 
Estas urn gala!" 
Fico sem saber 

Se e um elogio 
O u uma frustrar;:ao . 
Acho que 
Mais hoje mais amanha 
Se eu f1ca r 
Embromando mui ro 
Serei nova mente 
Re tratado 
Para arualizac;:ao de dados 
E renovac;:ao de expectat ivas 
Se depender de mim ... 

Lu iz Emygdio - Goiania (XLTl CNB - 199 1) 

Encontro 0 Luiz Emygd io 
Mal me ve levanta-se 

Estreitamo- nos num abrac;:o 
E ele comenta: 
"Q ue bom que os fundadores 
Se enco nt ram" 

Ja f1 quei com a pulga na o relha. 
Porque sed que os fundadores 
Me confundem com fund ador? 
E ele continua 
"Sabe, esrou mui to tri ste, 

o Paulo Alvim 
- Tambem fundador, 
Ainda ontem 
Teve um problema de sallde 
No Rio 
E nao esta bem" 
Pergun ro 
So para manter 
E desv iar um pouco a con ve rsa, 
E eu tinha de ter 
Ficado calado 
- Q ual a idade do Alvim ? 
"A nossa, mais ou menos, a nossa. 

Sabes a idade que eu tenho?" 
Refazendo-me do espanto 
Arrisco um nao, tenue 
E balbucio, quase murmu ro, um 
- Q ual? 
"77 anos! 
E voce, Sacco 
Esd com quantos)" 

Bolas, eu nao podia dizer 
Q ue estava com 75 
Mas tambem 
Nao podia decepciona-Io 
Desconversei, dei a do Rizzo 
-E. isso ai, 
o Rizzo esra com uns 
Sessenta e ci nco. 
"E. um men ino" 
D iz 0 professo r 
"Tem de nos romar a benc;:ao ... " 
Acho que vou conti nual' fundador. 
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A essas lembran<;:as entre!a<;:adas de humor, aliam-se outras, quando os sorrisos 
de ontem marcaram-se de tristeza. 

Manaus (XXXV CNB - 1984) 

Inicia-se a Assembleia Geral, e a Presidente, logo apos a leitura da pauta, 
comunica 0 falecimento de Dardano de Andrade Lima. A comunica<;:ao me apanha 

de inopino, aos meus ouvidos soam sem sentido as palavras que estao sendo ditas em 
seu necrologio, automaticamente apanho uma folha de pape! e rabisco, ao meu modo, 
uma despedida. Me concedem permissao para expressa-la: 

La do Rio Grande do Sui 
Trago agora 
U ma palavra de saudade 
Fosre Dardano, 
Velho amigo, 
o arrisra permanenre, 
A musa mais freqlienre 
De rodos os nossos 
Discursos em verso 

De final de Congresso. 
Tu os esrimuiavas 
Tu os anunciavas, 
Com rua voz forre e amiga, 
E pedias siiencio 
Em meio ao rumuiro 

De um pas janrar, 
E brincavas, 
E rias conosco. 
Agora 
Velho amigo, 
Choramos rua ausencia 
E 0 verso desre ana 
E esre 
Tem a forma de lagrima 

Goreja de nossos cora<;:6es, 
Es ainda, 

Velho amigo, 
o arrisra que 0 inspira 

Adeus! 

Ai esta a resposta que eu buscava, a razao que me fugia ao raciodnio, a exata 
medida do que havia em 46 anos de convivencia. Ser confundido como "fundador" 
por urn homem da dimensao de urn Luiz Emygdio; ser estreitado em aferuoso abra<;:o 
por Paulo Alvim em recente e rapida estada em Pelotas, quando buscou contato "com 
essa peste do Sacco" para, em minha casa, usufruirmos de urn churrasco e urn papo 
a dois; ter a deferencia das aten<;:6es do Ezechias, Berta, Graziela, Dora e tantos e 
tantos amigos de todas as gera<;:6es; re!embrar Cora Coralina, Dardano, Mur<;:a, Prisco, 
Hermogenes atraves de despedidas em Assembleias e missas, e quantos mais em 
comovido silencio, dao-me a resposta que agora me doi encontrar. 

A todos voces, queridos amigos de todos os tempos, dedico estas paginas. 
Nao sao minhas, sao de cad a urn que me tocou e me toea com sua inspira<;:ao. 
Obrigado por estarem tao concretos em minhas lembran<;:as, desculpem os me us 
equivocos na caminhada e saibam que os amo a todos. 

Agradeciment o 

Agrade<;:o a Ariane Luna Peixoto a gentileza da reVlsao do texto, bern como 
as sugest6es e 0 fornecimento das ilustra<;:6es que 0 integram. 



CAPITULO 7 

TRAJETORIA DA SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL 
NO PERioDO 1969 -1991, NA VISAO DE UM PRESIDENTE 

DE TRES CONGRESSOS NACIONAIS DE BOTANICA 

Jose Angelo Rizzo 
Universidade Federal de Goias 

Na memoravel data de 10 de Janeiro de 1950, na Escola Nacional de 
Agronomia do Rio de Janeiro, foi fundada a Sociedade Botanica do Brasil. 0 Estatuto 
de criac;:ao de Sociedade estabelecia, entre as diversas obrigac;:oes, a realizac;:ao de uma 
reuniao no mes de janeiro, em local e data previamente escolhidos e aprovados em 
assembleia. 

A reuniao dos botanicos realizada em Sao Paulo, de 22 a 29 de janeiro de 
1961, presidida pelo Dr. Alcides R. Teixeira, foi a ultima com esta denominac;:ao 
(Reuniao Anual da Sociedade Botanica do Brasil). Em 1962, 0 encontro realizado na 
cidade de Recife-PE, de 18 a 25 de fevereiro, tendo como Presidente 0 Dr. Oardano 
de Andrade Lima, passou a denominar-se Congresso Nacional de Botanica, mantendo 
ate hoje essa denominac;:ao. 

Comumente, quando as condic;:oes lhes permitiam decidir, os associados da 
SBB procuravam realizar os encontros no mesmo Estado, transcorrido urn periodo 
de 10 anos, procedimento que facultava avali ar a situac;:ao da Botanica. como se 
apresentava ap6s esse periodo. A partir de 1996, por forc;:a de alterac;:oes estatutarias, 
os congressos passaram a ser realizados no mes de julho. 

Oesde a sua criac;:ao, a Sociedade vern se reunindo anualmente. Em 1999, na 
cidade de Blumenau-SC, comemorou-se, com a realizac;:ao do 500 Congresso Nacional 
de Boranica, meio seculo de reunioes ou congressos. 

Instou-nos a Ora. Maria Mercia Barradas, Presidente da Sociedade Bota.nica 
do Brasil, por termos presidido 0 XX Congresso Nacional de Boranica (1969) , 0 

XLII (1991) e concomitantemente 0 XXIX (1978) eo II Congresso Latino-Americano 
de Boranica, e participado de todos os Congressos desde 0 nosso ingresso na Sociedade 
e ainda sido eleito por varias vezes para 0 seu Conselho Superior, para dar uma visao 
da SBB, mormente no periodo em que ocupamos os diversos cargos. 

Por ocasiao do XIX Congresso Nacional de Boranica, no periodo de 21 a 29 
de janeiro de 1968, presidido pelo Dr. Prisco Bezerra, foi eleita a cidade de Goiania
GO para sediar 0 XX Congresso Nacional de Boranica. 

No perfodo de 16 a 26 de janeiro de 1969, realizou-se 0 referido Congresso 
(fig. 1). Os fatos rna is marcantes durante 0 evento foram as presenc;:as do Reitor e do 
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Reitor em exerclclo da Universidade Federal de Goias. Durante os diversos atos e 
solenidades, obteve-se a doa<;:ao para a UFG, pelo Governo do Estado de Goias, de 
144 hectares de terras na Serra Dourada, entre os munidpios de Goias e Mossamedes. 
Na mesma ocasiao, foram homenageados os socios fundadores da Sociedade Botanica 
do Brasil no Palacio das Esmeraldas, com a entrega de diplomas pelo Sr. Governador. 
Homenageou-se tambem Auguste de Saint-Hilaire, com a inaugura<;:ao de uma placa 
na cas a onde 0 ilusrre botanico se hospedou, quando de sua estada na cidade de 
Goias, em 1819. 

Figura 1 - XX Congresso Nacional de Botanica: vista da plateia durante uma Sessao T ecnica (Go iania-GO, 
1969) 

Foram realizadas excurs6es a cidade de Goias-GO, a Serra de Caldas e a 
Cachoeira Dourada, com a finalidade de conhecer as forma<;:6es vegetais e realizar 
coleta botanica. 

Na programac;:ao cientffica, incluiram-se palestras e conferencias. Inumeros 
rrabalhos foram apresentados nas sess6es de Ficologia, Fitogeografia, Ecologia, 
Conserva<;:ao da Natureza, Palinologia, Taxonomia, Fisiologia e Fitoqufmica , 
Morfologia e Anatomia, Genetica e Microbiologia, Botanica Aplicada e Assuntos 
Gerais, num total de 55 trabalhos. 

o evento contou com a panicipac;:ao de mais de 300 congressistas, sendo 
que varias pessoas se associaram a Sociedade Botanica do Brasil. 0 sfmbolo do 
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Congresso foi urn belo canaz esrilizado do arroz (Oryza sativa L.), em razao de 0 

Esrado ser urn grande produror de arroz. 
Duranre 0 XXVIII Congresso realizado em Belo Horizonre-MG, de 23 a 28 

de janeiro de 1977, presidido pelo Dr. Wilson R. Camargo de Assun<;:ao, na Assembleia 
Geral Ordinaria 0 Secredrio-Permanente da SBB, Prof Ezechias Paulo Heringer, foi 
comunicado pela Sociedade Boranica da Argentina da impossibilidade de realizar 0 II 
Congresso Larino-Americano de Boranica naquele pais e, ao mesmo rempo, consulrado 
sobre a possibilidade de 0 Brasil sediar 0 evenro. A Assembleia, ap6s discussao, 
aprovou a realiza<;:ao do congresso no Brasil e elegeu a sua direroria. Foram escolhidas 
as cidades de Brasilia e Goiania como os locais de ocorrencia simulranea dos do is 
evenros. 

Assim, de 21 a 27 de janeiro de 1978, foram realizados em Brasilia e Goiania 
o XXIX Congresso Nacional de Boranica e 0 II Congresso Larino-Americano de 
Boranica (fig. 2 e 3), com a parricipa<;:ao de varias auroridades. Na abenura, fez-se 
presenre 0 Magnifico Reiror da Universidade de Brasilia, que romou assenro a mesa 
e presidiu os rrabalhos. Parriciparam diversas delega<;:oes de paises larino-americanos 
e europeus, dos Esrados Unidos e de quase rodos os Esrados do Brasil. Foram mais de 
l.500 congressisras. 

Temas da maior relevancia foram apresentados nos simp6sios, nas sessoes 
recnicas, nos posters, nas conferencias e nas palesrras. 

Figura 2 - Assembleia Geral do 11 Congresso Latino-Americana de Botanica e XXIX Congresso Nacional de 
Botanica: Jorge Pedro Carauta, Jose Angelo Rizzo, Ezcchias P Heringe r (Brasilia-DF, 1978) 



122 T RAJET6RIA DA SOCIFDADE B m'AN ICA DO B RASI L EM 50 ANOS - R ESCATE DA MEM6RlA DOS SWS CO N(;RESSOS 

Figura 3 - Sessao T ecni ca durante 0 II Congresso Latino-Americano de Botanica e XXIX Congresso Nacional 
de Botanica: em primeiro plano , Maria M ercia Barradas, Marly Vicente, Gilda M. de Fazio, Elza M. Frias 
Martins; atras, Marilza Cordeiro M arino e outros (Brasilia-D F, 1978) 

N a cidade de Goiania, urn fato marcante foi a inaugurac,:ao do 
Jardim Botanico, pertencente a Prefeitura Municipal, com area de mais de 1.000.000 
m 2, e com vegetac,:ao de Aoresta semideddua. Durante 0 evento, usaram da palavra 0 

Presidente do Congresso, Prof. Jose Angelo Rizzo, 0 Dr. Angel Cabrera, da Argentina, 
o Dr. Dardano de Andrade Lima e 0 Prefeito Francisco de Castro. Varios botanicos 
efetuaram coletas na area. Realizaram-se excurs6es a Serra de Caldas, onde existe urn 
dos grandes centros hoteleiros de aguas termais. 

Considerando a ocorrencia de veredas no Distrito Federal e em Goias, e que 
ness a formac,:ao e marcante a presenc,:a do buriti (Mauritia flexuosa L.f.), foi escolhida 
como arvore-simbolo dos dois congressos essa bela palmeira que tern grande utilidade 
no paisagismo, na fabricac,:ao de doces e na feitura de rolhas, notadamente no meio 
rural. 

A Assembleia Geral escolheu como sede do XXX Congresso Nacional de 
Botanica a cidade de Campo Grande-MS e 0 pais escolhido para acolher 0 III Congresso 
Latino-Americano de Boranica foi 0 Peru. 

Na Assembleia Geral durante 0 XL Congresso Nacional de Boranica, presidido 
pelo Dr. Germano Guarim Neto (Cuiaba, 22 a 28 de janeiro de 1989), escolheu-se a 
cidade de Joao Pessoa-PB para sediar 0 XLII Congresso Nacional de Boranica, sendo 
que a cidade de Fortaleza-CE tinha sido escolhida para abrigar 0 XLI. 
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Transcorrido mais ou menos urn ano, a Oiretoria do XLII Congresso, sentindo 
a impossibilidade da realiz a<;:ao do even to, dirigiu-se it Presidencia da SBB 
comunicando 0 fato. A Presidente, Ora. Eliana Nogueira, consultou-nos se seria 
possive! sediar 0 XLII Congresso em Goiania-GO. Ap6s discussao com os associados 
do Estado, concordamos em receber 0 evento e em presidi-lo. 

Entre os dias 20 e 26 de janeiro de 1991, transcorreu 0 XLII Congresso 
Nacional de Botanica na cidade de Goiania-GO (fig. 4, 5 e 6). A arvore-simbolo foi 
o pau-pape! ou papiro (Tibouchina papyrus (Pohl) Toledo). Pe!a Lei Estadual nO 7.160, 
de 30 de novembro de 1972, a arvore e simbolo do Estado de Goias, com ocorrencia 
marcante nas forma<;:6es rupestres do Estado. 

Registrou-se a presen<;:a de rna is de 1.200 congressistas. A parte cientifica 
contou com sess6es tecnicas, comunica<;:6es orais, paineis, sess6es coordenadas, 
simp6sios, mini-cursos, reuni6es sateJites e outras atividades. Alem dos 520 trabalhos 
apresentados nas sess6es orais enos paineis, varias exposi<;:6es aconteceram durante 
o evento. 

Houve a entrega do Premio Margaret Mee, pe!o Dr. Philip Jenkins, Presidente 
da Funda<;:ao Boranica Margaret Mee e do Premio Pieter Oyens, pe!o Dr. Cleber 
Alho, representante da WWF no Brasil. 

Figura 4 - Coqllerel de aberrllra do XLII Congresso Nacional de Boranica: No rma Simao Adad, Berra L. de 
Morreres, Maria Mercia Barradas, Amalia H. Teixeira e Jose Angelo Rizzo (Go ian ia-GO, 1991 ) 
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Figura 5 - Membros da Mesa em uma ativ idade do XUI Co ngresso Naciona l de Botanica: Norma Si mao 
Adad, " Anajldia Elizabete Heringer Salles, Jose Angelo Rizzo, Lecticia Scardino Scott Faria e Mari luza Aralljo 
Cranja e Barros (Go iiinia-G O , 1991 ) 

Figura 6 - Assembleia Geral da SBB durante 0 XLII Congresso Nacio nal de Boranica: Lidio Coradin , Jose 
Angelo Ri zzo, Pallio C. Windisch e Eliana Nogueira 
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Por ocasiao do referido congresso, foram realizadas as seguintes excurs6es: 
ao Parque Nacional dos Veadeiros, urn dos pontos mais altos do Estado (1.700m de 
altitude), com cobertura vegetal caracterfstica de Formac;:ao Rupestre ; ao Parque 
Nacional das Emas, localizado no Sudoeste do Estado, cuja vegetac;:ao caracteristica e 
de Cerrado, com ocorrencia de Floresta Ciliar; a Reserva Biologica da UFG, localizada 
na Serra Dourada (1.100m de altitude), onde 0 ambiente e de Formac;:ao Rupestre. 
Em seguida, os congressistas deslocaram-se ate a cidade de Goias. 

Apos considerarmos os fatos mais relevantes ocorridos durante os congressos 
de 1969, 1978 e 1991, e em razao da nossa parricipac;:ao em todos os congressos 
realizados nesse periodo e ate hoje, podemos dar uma visao de como a SBB se apresenta 
na presente data. 

Inicialmente queremos destacar que, des de a sua criac;:ao, a Sociedade Bodnica 
do Brasil, por meio dos seus associados, dcmonstrou e vem demonstrando alto 
espirito de dedicac;:ao , relacionamento fraterno, ate mesmo de sacrificio, para que 
possa atingir seus objetivos. Consideramos ser essa conduta urn dos fatores 
fundamentais para que a entidade pudesse atingir, em toda a sua plenitude, 0 seu 
cinqUentenario. 

Sabemos perfeitamente que para qualquer entidade atingir suas metas faz-se 

imprescindivel ado tar as tecnicas mais atualizadas de organizac;:ao que possam atender 
aos interesses dos associados, bem como as exigencias da sociedade em geral. A 
Sociedade Bodnica do Brasil, por meio dos seus dirigentes e associados, conseguiu 
fazer com que essas duas vertentes prevalecessem a favor do bem comum. 

Procurando relacionar as atividades nesses 23 anos, quando da realizac;:ao do 
XX ate 0 XLII Congresso Nacional de Botanica, tendo como permeio 0 XXIX CNB 
eo II Congresso Latino-Americano de Bodnica, podemos antecipar que a SBB passou 
por urn processo evolutivo extremamente positivo. 

Dos tres congressos nacionais referidos (XX, XXIX e XLII), podemos fazer 

uma comparac;:ao entre 0 primeiro e 0 ultimo , ja que 0 segundo foi realizado 
simulraneamente com 0 II Congresso Latino-Americano de Botanica. 

Durante 0 XX Congresso, tivemos a participac;:ao de mais de 300 pessoas, 
entre associados, autoridades e outros interessados em Bodnica. 0 numero de trabalhos 
apresentados foi de aproximadamente 55; alem de algumas conferencias, varias 
excurs6es foram realizadas. Ja no XLII Congresso Nacional de Bodnica, p6de-se 
verificar 0 comparecimento de mais de 1.200 congressistas e 0 nLllnero de trabalhos 
apresentados foi de 520, com inumeras conferencias, palestras e outras atividades 
~ientificas. Comparando somente esses dados ja se comprova que a Sociedade apresenta 
um desenvolvimento positivo, em todos os sentidos. 

Fato interessante, referente as excurs6es, e que elas sempre representaram 
urn ponto forte e de grande imporrancia para a Bodnica. Quantas ideias e informac;:6es 
foram trocadas, projetos elaborados para publicac;:ao de Fl9ras e outras iniciativas 
foram tomadas, como frutos dessas excurs6es c das atividades dos congressos! 
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A participac;:ao de autoridades sempre contribuiu com ac;:6es que beneficiaram 
o estudo da Boranica, como a criac;:ao de reservas biologicas e de jardins boranicos. 

A Sociedade Boranica do Brasil e urn celeiro de pesquisadores da flora; quantos 
membros estao hoje atuando no cenario das ciencias! Outros estao iniciando seus 
estudos e projetos de pesquisa na Sociedade, ao lado de gran des figuras da Boranica. 
Foi tam bern uma mola propulsora na criac;:ao das Regionais, que muito vern 
contribuindo e contribuirao para 0 estudo da Boranica. Trabalhos e dados importantes 
sao encontrados na Acta Botanica Brasilica, periodico da SBB, nos Anais e Resumos 
publicados pelos Congressos Nacionais e Encontros Regionais de Botanica. 

Assim, temos a convicc;:ao de que a Sociedade Boranica do Brasil cumpriu e 
vern cumprindo 0 que foi idealizado por seus fundadores . 



CAPITULO 8 

GESTAo SBB 1983 - 1985, EPOCA DE MUDANCAS 

Maria Luiza Porto 
Universidade Federal do Rio Grande do SuI 

A mim coube relatar alguns fatos imporrantes de nossa gestao 1. 

Lamenravelmenre muiros anos ja se passaram e muiros faros ja nao sao lembrados e 
os arquivos de documenrac;:ao nao estao mais, ha muiro tempo, em nosso poder. No 
enranro, 0 que nos marcou realmente, de alguma form a permaneceu, como faros que 
passo a rela tar. 

Escolha da PresidEmcia da SBB e da PresidEmcia do Congresso no Rio 
Grande do Sui - Porto Alegre 

Foi um faro realmenre surpreendenre ser escolhida Presidenre da SBB! Voltava 
ao Brasil, apos quatro anos de ausencia e conclusao de meu dourorado, no final de 
1981. A noricia de que havia sido apontada para presidir 0 Congresso Nacional de 
Bora.nica - CNB em Porro Alegre, junramenre com a Direroria eleita duranre a realizac;:ao 
do XXXIII Congresso em Maceio , assumindo ao mesmo tempo a Presidencia da 
SBB, me deixou cheia de orgulho, mas tambem muiro temerosa. Pergunrava a mim 
mesma: sera que tenho condic;:6es? Achava-me tao inexperienre, mas a Direroria me 
encorajava! 

Tomei coragem e iniciei a organizac;:ao do evenro (XXXIV CNB), ja nos 
primeiros meses de 1982. Alfredo, meu vice, so chegaria na metade do ana em 
curso, estava realizando aperfeic;:oamenro no exterior. Mesmo assim, com a colaborac;:ao 
do restante da Direroria, comecei a me empenhar. Reuni6es, que eram geralmente 
noturnas, visavam inicialmente a integrac;:ao dos boranicos de Porro Alegre e 
posteriormenre do inrerior do Estado. 

Apos 0 perfodo de integrac;:ao, passamos a indicar as subcomiss6es, que 
eram constituidas de representantes de diferenres instituic;:6es, res peitando as 
especialidades e competencias. Assim se criaram as subcomiss6es de simposios para 
os temas: planras invasoras e forrageiras; anaromia; micologia; botanica e ambienre. 

I Pres idente: Maria Luiza Porto; Vice-Pres idente: Alfredo Cui Ferreira; 10 Sec rera rio-Tesou rei ro: Jorge Ernesto 
de Araujo Mariath; 2a Secretaria-Teso ureira: Maria de Lourdes Abruzzi A. de Oliveira; Secredrio-Representante: 
Lid io Coradin. 
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Oun-as subcomissoes se preocuparam com os debates, pamelS e conferencias, 

estudantes, excursoes, acompanhantes de congressistas e e1abora<;ao de anais e resumos. 
Cereo dia, as sub-comissoes se reuniram especial mente para definir 0 simbolo 

do Congresso no Rio Grande do Sui, e convidamos para nos assessorar urn artista 
plastico que executaria 0 desenho. Logo entramos em acordo que deveria ser uma 
arvore; e agora, que arvore? Uns defendiam veementemente a figueira, descrevendo
a e mostrando fotos ao artista, outros defendiam 0 umbu com 0 mesmo entusiasmo 
e assessorando da mesma forma 0 artista. Concluimos, ao final de tudo, que 0 simbolo 
seria a figueira, mas 0 mesmo parece nao ter sido 0 entendimento do artista, que veio 
posteriormente trazer 0 seu desenho definitivo, que foi apelidado pelos boranicos de 

"figobu", permanecendo assim mesmo como simbolo do evento, por falta de tempo e 
dinheiro! Aprendi a gostar do simbolo, apesar de pouco verdadeiro! Quando 0 vejo, 
me traz boas lembran<;as! 

o entusiasmo era muito grande, muita energia existia e muita colabora<;ao 
se recebia. Essas colabora<;oes vinham de forma muito esponranea. Sera que existia 
em mim rna is habilidade, apesar da pouca experiencia, ou sera que os tempos real mente 
mudaram em urn POLICO menos de vinte anos? Claro, todos eramos mais jovens e 
dnhamos muito mais tempo para nos dedicar aos assuntos que eram extensao de 
nossas pesquisas. So sei que era muito mais facil atingir objetivos do que atualmente. 

Nesse meio tempo, antes que Alfredo retomasse, "aterrizou um anjo", 0 Sr. 
Ojeda, que com sua experiencia em organiza<;ao de eventos nos fez dar 0 saque 
inicial de urn jogo que exigiria muito de nos e que dura ria tres anos. Come<;amos, 
simultaneamente ao Congresso, a reorganiza<;ao da SBB. Passaram por nos ficharios, 
que foram completados e atualizados, documentos importantes que foram recuperados 
e a<;oes que foram iniciadas para tomar a SBB conhecida na esfera da politica nacional. 
Mariath se rransformou no Secretario-Tesoureiro mais eficiente que conhe<;o, 
acompanhado, na maioria de suas a<;6es, por uma Figura extraordinaria, Maria de 
Lourdes Abtuzzi Aragao de Oliveira, nobre no nome e nas atitudes, conhecida pelo 
apelido carinhoso de Delu. Acredito que Mariath, de tanto can-egar a pasta de 
documentos da SBB, tenha adquirido problemas de coluna vertebral, que de orgulhoso 
nao se queixa! 

Outra grande colabora<;ao veio de Lidio Coradin que, com sua habilidade 
politica, ajudou a abrir as porras para a SBB, conseguindo alocar recursos especial mente 
para a publica<;ao dos Anais dos Congressos em nossa gescao. Alfredo, que logo apos 
sua chegada exerceu 0 papel de "advogado do diabo", fortaleceu nosso trabalho. Logo 
uma grande confian<;a se estabeleceu e passamos a batalhar conjuntamente. Ao Alfredo 
coube uma tarefa ardua, juntamente com a Comissao escolhida: a de organizar a 
edi<;ao dos Anais do Congresso de Pono Alegre e dos Anais dos Simposios deste 
mesmo evento. Que sucesso ter conseguido esses resultados! Recentemente, folheando 
esse material, fiquei feliz em ver 0 quao importantes e de born nivel eram os trabalhos, 
como por exemplo aqueles do saudoso boranico Roberto M. Klein . 
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Quanto trabalho! Que entusiasmo! Que amor a ciencia Botanica! Viajei por 
quase todas as principais capitais brasileiras, acompanhada pdo Primeiro Secretario 
Mariath, ou pdo secretario do Sr. Ojeda, divulgando 0 XXXIV Congresso Nacional, 
a ser realizado em Porto Alegre. Passei a defender a Botanica e a SBB em quase todos 
os foros do Governo Federal ligados a Ciencia e Tecnologia (CNPq, FINEp, IBOF, 
EMBRAPA etc.). Que experiencia frudfera! Q ue esperanc;:as se ddineavam! 

o Congresso de Porto Alegre e a SBB 

o Congresso de Porto Alegre (fig. 1, 2 e 3) foi urn sucesso em conteudo 
ciendfico, em eventos, em oportunidades de organizac;:ao e maior congrac;:amento na 
SBB. Nesse Congresso, mais de seiscentos congressistas estavam inscritos, numero ' 
que para a epoca significava muito. Aconteceram palestras, debates, mesas redondas 
e simp6sios alem de sess6es de comunicac;:6es ciendficas. Foram mais de duzentos 
trabalhos apresentados e com resumos publicados. Muitos desses foram publicados 
na Integra, nos Anais. Naquda epoca, a moda dos mini-cursos ainda nao existia. 
A comunidade cientlfica debatia ferozmente os trabalhos, que eram do mais alto 
nlve!, preparados especialmente para publicac;:ao na Integra nos Anais. A SBB se 
preocupava em proporcionar esta oportunidade aos pesquisadores. 

Figura 1 - Sessao de Instala~ao do XXXIV Congresso Nacional de Botiinica (Porto A1egre-RS, 1983): Ezechias 
P. Henriger, Diretor de Biociencias da UFRGS, autoridades do Governo do Esrado, Nanuza L. de Menezes e 
Jorge Ernesto de A. Mariath. 
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XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA 
J,J. '" /.9 dA JIH'll!trQ 11", Hun Po(tQ Aj~'Jfe "110 G, .. "de de SuI 

Figura 2 - Mesa Diretora da Assembleia Geral realizada durante a XXXIV Congresso Nacional de Boranica 

(Porro Alegre-RS, 1983): Feliciano Flores, Advogado do Governo do Estado, Maria de Lourdes A. A. de 

Oliveira, Jorge Ernesto de A. Mariath, Ezechias P. Henringer, Alfredo Gui Ferreira e Luiz Rios de M. Baptista 

Figura 3 - Plateia em uma das atividades do XXXIV Congresso Nacional de Boranica (Porto AJegre-RS, 1983): 
Em primeiro plano, a Presidente da SBB, Maria Luiza Porto; em segundo plano, Berta L. de Morretes, Maria 

Henriqueta Homrich e outroS 
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Eramos, na verdade, uma comunidade cientifica com algumas a<;:6es politicas. 
Participamos da organiza<;:ao de diversos Programas de Ciencia e Tecnologia no pafs, 
como 0 Programa Flora e 0 Programa de Museus e Cole<;:6es Cientfficas, e Avalia<;:ao 
e Perspectivas na area de Boranica, todos eles de iniciativa do CNPq, com apoio da 
FINEP. Homenageamos figuras de destaque, como Burle Marx, durante 0 Congresso 
de Porto Alegre, ressaltando a imporrancia deste paisagista ao introduzir elementos 
botanicos para harmonizar jardins, pra<;:as, parques, etc. 

A excursao ao final do Congresso nos proporcionou urn enorme prazer, po is 
os botanicos brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer os Aparados da Serra, 0 

nosso Itaimbezinho, a joia da natureza gaucha. Que satisfa<;:ao! Eu pude mostrar a 
Nanuza os campos rupestres dos gauchos, que orgulho! 

o evento social foi com direito a churrasco, em ambiente de galpao crioulo 
e "fandango", enriquecido pela presen<;:a de nossos alunos pilchados a moda gaucha, 
isso para deixar mais autentico 0 nosso pampa e ressaltar a nossa hospitalidade. E 
quando 0 "fandango" estava no auge, a meia-noite, tive que me retirar, como Cinderela; 
eo pior, ainda nao tinha encontrado meu principe encantado, mas 0 que me esperava 
la fora era 0 trabalho arduo do proximo dia de Congresso. 

Entretanto, juntamente com os acontecimentos felizes, tivemos alguns trabalhos 
arduos, como a Assembleia Geral Extraordinaria e a Assembleia Geral Ordinaria. 
A primeira previa a aprova<;:ao dos novos Estatutos, que haviam sofrido mudan<;:as 
radicais. Que trabalho! Como os botanicos tiveram tantos detalhes a colocar e quantas 
contribui<;:6es a proposta preliminarmente distribufda. Jamais esquecerei Valls e Alcides 
Teixeira com suas coloca<;:6es! Assim como jamais esquecerei a diffcil tarefa que tive 
de aprovar: a transforma<;:ao do cargo de Secretario Permanente para Secrerario 
Representante, ate entao exercido por uma figura que merecia meu maior respeito e 
admira<;:ao, Ezequias P. Heringer. Lagrimas vieram nos meus olhos! Rompemos uma 
tradi<;:ao e urn relacionamento que nossa sociedade tinha praticamente desde sua 
funda<;:ao . 

o termino da Assembleia Extraordinaria deu-se apos as 2 horas da madrugada 
e 0 Mariath manteve-se firme durante todo esse tempo, gravando e anotando tudo. 
Ficamos apavorados e, 0 pior, tinhamos mais dois anos de gestao para colocar em 
pratica 0 recem-aprovado Estatuto! E assim procedemos: solicitamos 0 registro da 
Sociedade como entidade de utilidade publica, organizamos livros de atas, arquivos, 
tesouraria. Pass amos a ter melhor organiza<;:ao nas Assembleias Gerais. Tornamos a 
Sociedade conhecida junto aos orgaos que apoiam a pesquisa no pais. Come<;:amos a 
ter participa<;:ao mais efetiva em politicas de Ciencia e Tecnologia. Tentamos resolver 
conflitos que existiam em rela<;:ao a Revista Brasileira de Boranica e demos infcio ao 
processo que culminou, em 1987, com a cria<;:ao da Acta Botanica Brasilica. 
Paralelamente a essas atividades, passamos a assessorar e a participar da organiza<;:ao 
dos Congressos realizados durante nossa gestao. 
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A Assembleia Geral Ordinaria, prevista para 0 quarto dia do Congresso, 
ocorreu em urn dos piores dias em termos de clima, em Porto Alegre. Antecedeu a 
nossa assembleia urn calor insupomivel, de aproximadamente quarenta graus, motivo 
de queixas ate do pessoaldo Norte do pais, seguido de uma chuva torrencial. Que 
clima! Que tensao! Uma determinada hora, por desorienta<;:ao, estava quase pedindo 
aplausos para urn minuto de silencio em homenagem a urn s6cio falecido . Isso tudo 
ja refletia 0 cansa<;:o e a decep<;:ao com algumas situa<;:6es que nao ocorreram como 0 

esperado. 
Relato a seguir urn fato que muito me marcou. Com ajuda dos colegas Eny 

e Luiz, organizamos uma homenagem a nosso mestre, Dr. Alarich Schultz, homenagem 
essa que antecederia a AssembIeia Geral Ordinaria. A ideia era plantar urn pe de 
Parapitadenia rigida, angico, na pequena pra<;:a em frente it Universidade onde estava 
sendo realizado 0 Congresso. Os preparativos ocorreram bern, jardineiro, muda, a 
cautela da Eny em man dar gravar em uma enorme pedra de granito a homenagem e 
o nome da especie a ser plantada, pois, dizia ela, "desta forma nao levarao embora a 
pedra pesada como 0 povo leva facilmente uma placa de madeira". Na hora da 
homenagem, a pedra ja estava no local, totalmente coberta por urn pano escuro, 
como manda a cerimonia, discursos e 0 descerrar da pedra. Que surpresa! Esculpida 
no granito estava a homenagem e, de forma a nao poder ser mais modificado, 0 

nome cientifico da especie escrito erradamente, utilizando no epiteto especifico rigida 
urn R maiusculo e sofisticado . So mente urn boranico entended tal decep<;:ao! 
o importante disso e que a arvore e a homenagem dos botanicos ate hoje existem! 

Os Congressos realizados na Amazonia (1984) e no Parana (1985) 

Manaus, Manaus como estavas longe! Em outro extremo do pais! Mas mesmo 
assim fomos de "mala e cuia" , como dizem os gauchos. Marlene e William, que 
criaturas maravilhosas e que esfor<;:o fizeram para que tudo ocorresse da melhor 
maneira. Jamais me esquecerei da Sessao de 1nstala<;:ao pois, naquela oportunidade, 
como Presidente da SBB, pude discursar2 para os boranicos e as autoridades presentes, 
transmitindo meus pensamentos e reflex6es sobre a Amazonia e seus recursos naturais, 
e a preocupa<;:ao com 0 fato de esta ser objeto de cobi<;:a economica internacional. 
Hoje, ainda continuo, e com muito mais razao , a me preocupar e a desejar a 
mobiliza<;:ao dos botanicos brasileiros nas lutas de preserva<;:ao da Amazonia. 

Os s6cios do Parana foram encorajados, durante 0 evento realizado em Porto 
Alegre, a assumir 0 XXXVI Congresso, que se realizaria em Curitiba. Isso redobrou 
a nossa responsabilidade, ainda mais que, ate entao, nenhum Congresso Nacional de 
Boranica havia ocorrido naquele Estado. Passamos entao a assessorar 0 grupo muito 

2 Discurso publicado nos Anais do XXXV Congresso Nacional de Boranica, em Manaus. 



T RA)ETORIA DA SOCIEDADE B OTANICA DO B RASIL EM 50 ANOS - REsGATE DA MEMORIA DOS SWS CONGRESSOS 133 

de perto. Paulo, redo e Cervi tambem nos visitaram varias vezes, procurando sempre 
o melhor para a organiza<;:ao do evento. A nossa experiencia e 0 apoio do Sr. Ojeda, 
somados a participa<;:ao, iniciativa e trabalho da equipe local, fizeram do evento urn 
grande sucesso. 0 programa cientffico foi de alto nfvel e 0 cultural inigualavel. Jamais 
poderei esquecer a orquestra de musicos mirins de Curitiba e a elegancia e gentileza 
da Comissao Organizadora no trato aos congressistas. 

Palavras finais 

A todos que depositaram confian<;:a na Diretoria da SBB, gestao 1983-85, da 
qual fiz parte, numa epoca de mudan<;:as internas, manifesto meus calorosos 
agradecimentos, desculpando-me por nao poder citar todos os que de alguma forma 
nos auxiliaram a atingir os objetivos propostos. E aproveito ainda esta oportunidade 
para expressar que, durante esse envolvimento com nossa Sociedade, me senti 
orgulhosa e muito valorizada, retribui<;:ao que 56 poderia ser manifestada atraves do 
trabalho serio, trans parente e com desprendimento, esperando que tenha correspondido 
as expectativas da comunidade boranica. 





CAPiTULO 9 

INDICADORES DOS CONGRESSOS NACIONAIS 
DE BOTANICA: UMA BREVE LEITURA DO HISTORICO 

DE 50 ANOS DA SBB 

Eliana Nogueira 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico 

e 

Maria Mercia Barradas 
Presidente da Sociedade Boranica do Brasil 

Os Congressos Nacionais de Botanica tern sido realizados anualmente, desde 
1950. Nos primeiros anos, denominavam-se Reuni6es Anuais da Sociedade Botanica 
do Brasil (1950 a 1961). Tais encontros, ate 1995, aconteciam no mes de janeiro, 
normalmente na segunda quinzena. A partir do 47° Congresso Nacional de Botanica 
- CNB (Nova Friburgo-RJ, em 1996), passaram a ter lugar em julho. 

A observac;:ao de uma listagem de todos os Congress os Nacionais de Botanica, 
incluindo 0 local e a epoca da sua realizac;:ao (tab. 1), permite algumas constatac;:6es: 

o perfodo de durac;:ao do evento, em geral, varia ao redor de uma semana. Mas 
ha casos de congressos mais longos, como a 6" Reuniao Anual (Belem-PA), com 
17 dias, provavelmente em func;:ao de excurs6es pos-congresso. 
Os eventos tern ocorrido em quase todos os Estados; apenas seis ainda nao atuaram 
como sede: Espfrito Santo, Roraima, Rondonia, Acre, Amapa e Tocantins (fig. 1). 
Sao Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sui realizaram, cada urn, cinco 
congressos, 0 maior numero alcanc;:ado por urn mesmo Estado, ate 0 momento 
(fig. 1). Entre os elementos que poderiam explicar tal fato, citam-se os seguintes: 
a emergencia da pos-graduac;:ao em Boranica ocorreu nestas Unidades da 
Federac;:ao, que ja possufam urn arcabouc;:o institucional para sustend-la; a massa 
crftica de botanicos situava-se - e ainda se situa - predominantemente nestes 
Estados; assim, como corolario, as lideranc;:as na area af se concentravam, criando 
condic;:6es propfcias para a realizac;:ao dos congressos. Alem disso, de acordo 
com estudo realizado por Meis & Leta (1996), existe uma correlac;:ao entre a 
densidade populacional e a centralizac;:ao da ciencia. Como a regiao Sudeste e a 
parte do territorio nacional mais densamente povoada, e natural que os congressos 
tenham convergido para estes Estados. 
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Tabe1a 1 - Relas:ao dos Congress os Nacionais de Boranica (1950 a 2000) 

NUMERO REGIAO ESTADO LOCAL PERfooo 

1 SE R] ltaguai 09 e 1010111950 
2 SE MG Vi,osa - Oura Preto - Bela Horizonte 10 a 15/0111951 
3 SE SP Campinas - Piracicaba 08 a 1710111952 
4 NE PE Recife 19 a 26/0111953 
5 S RS Porro Alegre - Pelotas 13 a 23/0111954 
6 N PA Belem 28/01 a 13/02/ 1955 
7 NE BA Cruz das Almas 23 a 28/0 111956 
8 CO GO Goiania 14 a 24/01/1957 
9 NE CE Forraleza 19 a 25/0 1/1958 
10 SE R] ltaguai 18 a 25/0111959 
11 SE MG Bela Horizonte 25/0 1 a 03/0211960 
12 SE SP Sao Paulo 22 a 29/0 111961 
13 NE PE Recife 18 a 25/0211962 
14 N AM Manaus 19 a 26/0111963 
15 S RS Porto Alegre 17 a 2710111964 
16 NE BA ltabuna 17 a 25/0111965 
17 CO OF Brasilia 23 a 31/0111966 
18 SE R] Rio de J aneira 22 a 3010111967 
19 NE CE Forraleza 21 a 29/0111968 
20 CO GO Goiania 19 a 22/0111969 
21 NE PB Joao Pessoa 11 a 18/0111970 
22 SE SP Sao Paulo 15 a 23/0111971 
23 NE PE Garanhuns 16 a 23/0111972 
24 S RS Pelotas 21 a 27/0111973 
25 NE RN Massaro 20 a 26/0111974 
26 SE R] Rio de Janeiro 26/01 a 01/02/1975 
27 NE MA Sao Luis 20 a 24/0111976 
28 SE MG Bela Hotizonte 23 a 30101/1977 
29 CO OFeGO Brasilia e Goiania 22 a 29/01/1978 
30 CO MS Campo Grande 21 a 27/0111979 
31 NE BA I1heus/l tabuna 20 a 2710111980 
32 NE PI Teresina 25 a 3110111981 
33 NE AL Maceio 24 a 3010111982 
34 S RS Porro Alegre 23 a 29/0111983 
35 N AM Manaus 22 a 27/0111984 
36 S PR Curitiba 20 a 26/01 /1985 
37 SE MG Oura Preto 19 a 26/0111986 
38 SE SP Sao Paulo 25 a 3110111987 
39 N PA Belem 24 a 31/0 1/1988 
40 CO MT Cuiaba 22 a 28/0111989 
41 NE CE Fortaleza 21 a 2710111990 
42 CO GO Goiania 20 a 26/01i1991 
43 NE SE Aracaju 19 a 25/01/1992 
44 NE MA Sao Luis 24 a 3010111993 
45 S RS Sao Leopolda 23 a 29/0111994 
46 SE SP Ribeirao Preto 22 a 2710111995 
47 SE R] Nova Friburgo 21 a 26/0711996 
48 NE CE Crato 27107 a 0110811997 
49 NE BA Salvador 26/07 a 01108/ 1998 
50 S SC Blumenau 18 a 23/07/1999 
51 CO OF Brasilia 23 a 29/07/2000 
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Outro dado que chama a aten~ao e a ocorrencia dos eventos preferencialmente (69%) 
nas capitais (fig. 2) . Nao e urn resultado esperado, po is, de acordo com depoimentos 
de s6cios fundadores, existia urn acordo d.cito entre os botanicos para que os 
congressos fossern sediados, alternadamente, em capi tais e em cidades do interior l . 

31 % 

• capital • interior 

Figura 2 - Distribui~ao dos Congressos Nacionais de Botanica nas capitais e cidades do interior (1950 - 2000) 

Quanto 11 distribui~ao geografica, 0 Nordeste foi responsavel por 35% dos 
congressos, ate 0 momento. Considerando que a regiao e constirufda de nove 
Estados e todos ja sediaram pelo menos urn congresso, justifica-se que a maio ria 
dos eventos tenha af ocorrido. 0 Sudeste, com quatro Estados, vern logo a seguir, 
com 27 pontos percentuais, mesmo incluindo 0 Espfrito Santo, que ainda nao 
centrou esfor~os para esta jornada. 0 baixo percentual mostrado pela regiao 
Norte (8%) poderia ser explicado em fun~ao de que, embora suas duas instirui~6es 
de excelencia - INPA e MPEG - tenharn realizado dois congressos cada uma, 0 

Acre e os Estados novos - Rorairna, Rondonia, Amapa e Tocantins - , criados 
pela Constitui~ao de 19882 , ainda nao 0 fizeram (fig. 3). 

I Embora n50 seja socio fimdador, Jose da Costa Sacco, que participa dos quadros da SBB desde 1954, faz alusao 
a este tema no Capitulo 6, quando teee eonsidera~oes sobre 0 48° CN B. no C rato. 
2 Congresso Nacional (1988), Constitui ~ao da Republica Federativa do Bras il. 
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14% 8% 

27% 
35% 

16% 

o CO o SE 

Figura 3 - Distribui~ao dos Congressos Nacionais de Boranica por regiao geografica (1950 - 2000) 

Com referencia a recomendarrao de que houvesse urn intervalo de dez anos, 
no minimo, para que 0 evento anual da SBB pudesse se repetir no mesmo Estad03 , a 
tabela 1 mostra que a norma vern sendo seguida, com algumas excerr6es. Por exemplo: 
em urn periodo de oito anos houve 0 38° e 0 46° CNB, ambos em Sao Paulo (capital 
e interior); em urn esparro de nove anos, em 1977 e 1986, Belo Horizonte e Ouro 
Preto sediaram 0 evento. 

Diretorias da Sociedade Botanica do Brasil e Comissoes Organizadoras 
dos Congressos Nacionais de Botanica 

De acordo com os primeiros Estatutos da SBB, caberia aos membros da 
Diretoria promover a realizarrao das Reuni6es Anuais, sendo 0 Presidente da Sociedade 
automaticamente 0 Presidente da Reuniao, com mandato de urn ana (tab. 2). Assim, 
a preocuparrao maior, quando da instirucionalizarrao da SBB, era garantir a realizarrao 
do evento anual. A Direroria, enrao eleita durante as Assembleias Gerais Ordinarias, 
deveria ser constituida de lideranrras nas suas respectivas insrituirr6es. Assim aconteceu 
ate 0 Congresso Nacional de Botanica de 1982, realizado em Maceio. 0 Presidente 
e 0 Vice-Presidente eleiros na AssembIeia Geral Ordinaria desre evenro tiveram seus 
mandaros prorrogados por mais dois anos, por ocasiao do 34° CNB (Porto Alegre, 
1983), quando houve mudanrra nos Estatutos e 0 mandaro das Direrorias passou para 
tres anos. 

3 Sobre 0 assunto, consul tar 0 Capitulo 3, de auroria de Berta L. de Morretes e 0 Capitulo 6, de Jose da Costa 
Sacco. 
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o CapItulo 8 deste livro, de auto ria de Maria Luiza Porto, Presidente da 
SBB na gestao 1983-1985, apresenta urn relato da experiencia vivenciada nesta 
epoca de mudan<;:as internas na Sociedade. Desde entao, seis Diretorias se sucederam 
(tab. 3), em cujas gestoes dezessete congressos tornaram-se realidade (tab. 4). 

De 1950 a 1963 as Diretorias da SBB/Comissoes Organizadoras dos 
Congressos tinham os seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, 1° Secrerario, 
2° Secrerario e Tesoureiro (tab. 2). No perfodo de 1964 ate 0 Congresso realizado em 
Sao Leopoldo, em janeiro de 1994, as Diretorias passaram a ser integradas por: 
Presidente, Vice-Presidente, 1° Secrerario-Tesoureiro e 2° Secretario-Tesoureiro 
(tab. 2 e 3) . 

As atividades da Sociedade, imediatamente ap6s 0 Congresso de Goiania, 
em 1991, foram substancialmente incrementadas, em fun<;:ao de publicac;oes diversas, 
Jornal da SBB, ac;oes pollticas em C&T e organizac;ao administrativa. Como 
conseqiiencia, a Diretoria, na gestao Eliana Nogueira, designou Adjuntos e Assessores 
Especiais para colaborar com 0 trabalho: Dulce Maria S. da Rocha, Roberta 
C. Mendonc;a e Manoel B. de Castro ocuparam cargo de Secretarios-Adjuntos; Flavio 
Neves B. de Sa, Tesoureiro-Adjunto; Therezinha S. Melhem e Yara Lucia Hupsel de 
Azevedo, Assessoria Especial; Ana Maria Giulietti, Editora-Associada; Lace Medeiros 
Breyer, Assessor de Informatica (Jornal da SBB, maio/1991). Esse processo de 
envolvimento de urn maior numero de associados nas atividades da Diretoria culminou 
com a ampliac;ao oficial dos cargos diretivos. E assim, a partir de 1994, a Diretoria 
passou a contar com as figuras de 2° Vice-Presidente, 1° Secrerario, 2° Secretario, ID 
Tesoureiro e 2° Tesoureiro (tab. 3). 

Na 4' Reuniao Anual da SBB, realizada em Recife, em 1953, "foi criada a 
Secretaria Permanente e aprovada a indicac;ao do Prof. Jose da Cruz Paixao como seu 
titular, com sede na Escola Nacional de Agronomia, Rio de Janeiro" (Heringer, 1978). 
Depois, com a mudanc;a da capital federal para Brasilia, no inkio dos anos 60, 0 

Prof. Ezechias P. Heringer tornou-se 0 Secrerario-Permanente da SBB, tendo 
desempenhado esta fun<;:ao por aproximadamente 20 anas. N as ultimas decadas, por 
determina<;:ao de mudanc;as estatutarias, 0 nome do cargo foi alterado duas vezes, 
passando a Secretario-Representante (1983 a 1993) e Secrerario-Geral, a partir de 
1994, durante a gestao de Nanuza Luiza de Menezes (tab. 3). Cabe registrar ainda 
que, no Congresso de 1997 (Crato) , acrescentou-se a Diretoria 0 cargo de Secrerario
Geral Suplente, sendo que Taciana B. Cavalcanti exerceu esta fun<;:ao ate 0 final de 
1999, quando foi substitufda por Jeanine M. Felfili Fagg, a partir de janeiro de 2000. 

Desde sua cria<;:ao, a Sociedade Boranica do Brasil institucionalizou, alem da 
Diretoria, urn Conselho, posteriormente denominado Conselho Superior. De acordo 
com a ata da reuniao de instalac;ao da SBB4, "( ... ) 0 Conselho compor-se-a de sete 
membros efetivos, eleitos pela Assembleia, e escolhidos de preferencia dentre pessoas 

4 Em 10 de janeiro de 1950, registrada no Rio de Janeiro em 27 de junho de 1950, com 7 paginas. 
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Tabela 3 - Diretorias cia SBB (1983 a 2000) 

ANO 
DO 

CONGRESSO 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

PRES IDENTE 10 V1CE-PRESIDENTE 

Ma ria Luiza Porro Alfredo Cui Ferrei ra 

Maria Luiza Porro Alfredo Cui Ferreira 

Maria Luiza Porro Alfredo Cui Ferreira 

Alfredo G ui Ferrei ra Jorge Ernes(O de A. Mariath 

Alfredo Cui Ferreira Jorge Ernesro de A. Mariach 

Alfredo C ui Ferreira Jorge Ernesro de A. Mariach 

Maria Aparecida Zu rlo Eliana Nogueira 

Eliana Nogueira ' 

Eliana Nogueira 

Eliana Nogueira 

Eliana Nogueira 

Eliana Nogueira 

Nan uza L. de Menezes 

Nanuza L. de Menezes 

Maria Mercia Barradas 

Maria Mercia Barradas 

Maria Mercia Barradas 

Maria Mercia Barradas 

Raul LUIS de Melo Dusi 

Mariluza Araujo G. e Barros 

Mariluza Araujo G. e Barros 

Mariluza Aralijo G. e Barros 

Ariane Luna Peixoro 

Ariane Luna Peixoro 

Ma ria das Gra~as L. Wanderley 

Maria das Gra~as L. Wa nderley 

Maria das Gra~as L. Wanderley 

Maria Jesus Nogueira Rodal 

20 V1CE-PRESIDENTE 

Ana Maria G iul ieni 

Ana Maria G iulieni 

Sandra Farto B. Trufem 

Sand ra Farto B. Trufem 

Sandra Farto B. Trufem 

20 SECRETARIO 10 TESOUREIRO 2°TESOUREIRO 

Mari a de Lourdes A. A. de Ol iveira 

Maria de Lourdes A. A. de Oliveira 

Ma ri a de Lourdes A. A. de O liveira 

Marcia T herezinha M. B. das Neves 

Marcia Therezinha M. B. das Neves 

Marcia Therezinha M. B. das Neves 

Manoel Claudio da Silva Junior 

Manoel Claudio da Silva Junior 

Valmira Vieira Mecenas 

10 SECRETARIO 

Jorge Ernesto de A. Mariath 

Jorge Ernesro de A. Mariath 

Jorge Ernesro de A. Mariath 

Maria de Lourdes A. A. de Ol ivei ra 

Maria de Lourdes A. A. de Oliveira 

Maria de Lourdes A. A. de O liveira 

Tarciso de S. Filgueiras 

Margareth Naomi Saro 

Dulce Maria Sucena da Rocha 

Taciana Barbosa Cavalcanti 

Taciana Barbosa Cavalcanti 

Taciana Barbosa Cavalcanti 

Waldi r Manrovani 

Waldir Mantovani 

Ma ri a Margarida da R. F. de Mell o 

Ma ri a Margarida da R. F. de Mello 

Maria Margarida da R. F. de Mello 

Maria Margarida da R. F. de Mello 

Continua ... 

SECRETARIO 
(REPRESENTANTE/GERAL) 

Lidia Coradin (R) 

Lidia Corad in (R) 

Lidia Coradin (R) 

Lidia Coradin (R) 

Lidia Coradin (R) 

Lidia Coradin (R) 

Lidia Coradin (R) 

Lidia Coradin (R) 

Lidia Coradin (R) 

Valmira Vieira Mecenas (R) 

Manoel Borges de Castro (R) 

Manoel Borges de Castro (R) 

Bruno Machado Teles Walter 

Bruno Machado Teles Walter 

Bruno Machado Teles Walter 

Luiza Sumiko }(jnoshira 

Luiza Sumiko Kinoshita 

Maria das Gra~as Sajo 

Maria das G ras:as L. Wanderley Maria Margarida da R. F. de Mello Lidia Coradin (G) 

Maria das Gra~as Sajo 

Maria das Gras:as Sajo 

Fernando Javier S. Salas 

l.egenda 

Ma ri a das G ras:as L. Wanderley Maria Margarida da R. F. de Mello Lidia Coradin (G) 

Maria Candida H. Mamede Ana Maria G. de Azevedo Tozzi Tarciso de S. Filgueiras (G) 

Maria Candida H . Mamede Ana Maria G. de Azevedo Tozzi Tarciso de S. Filgue iras (G) 

Maria Candida H. Mamede Ana Maria G. de Azevedo Tozzi Tarciso de S. Filgueiras (G) 

Rosangela Simao Bianchini Eliana Regina Forni Martins Manoel Claudio da Silva JUnior (G) 

* = Em exerdcio da presidencia, a partir de abril de 1989 ate a Congresso de Fortaleza (I 990) 
R= Secretario-Representante 
G = Secrerario-Geral 
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de reconhecido merito cientifico, residentes em diferentes regi6es do pais. § 1 ° - As 
atribui<;:6es do Conselho serao: zelar pelos altos interesses da Sociedade, nomear 
comiss6es, ratificar a admissao de novos socios e examinar a escrita da Sociedade. 
§2 - Todas as atividades do Conselho serao sub me tid as 11. aprova<;:ao da Assembleia, 
em reuniao anualmente realizada em lugar previamente designado."5 

Os Estatutos sofreram varias altera<;:6es, 0 numero de conselheiros foi 
ampliado e hoje, "( ... ) 0 Conselho Superior, orgao deliberativo de fun<;:6es fiscais e de 
supervisao geral, sera composto de -9 (nove) membros, representando diferentes 
Se<;:6es Regionais ou Regi6es do Pais." Suas atribui<;:6es encontram-se descritas no 
Artigo 226 . 

Os primeiros componentes do Conselho foram: Felix Rawitscher (Presidente), 
Alvaro Fagundes, F. Brieger, Vasconcelos Sobrinho, Paulo de Tarso Alvim, Alarich 
Schultz e A. Curt Brade. 

A seguir, apresenta-se uma listagem dos membros do Conselho Superior, 
nos ultimos 15 anos, epoca que coincide com 0 inicio das altera<;:6es estatutarias ja 
referidas: 

36° CNB - Curitiba: William Rodrigues (Presidente?, Nanuza L. Menezes, 
Jorge Pedro Carama, Valmar C. de Andrade, Jose Angelo Rizzo, Manuel L. 
Gavilanes, Jose da Costa Sacco e Osvaldo Viegas. 
370 CNB - Ouro Preto: William Rodrigues (Presidente), Mranio G. Fernandes, 
Ana Maria Giulietti, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Jose Angelo Rizzo, Jose da 
Costa Sacco, Manuel L. Gavilanes, Osvaldo Viegas e Valmar C. de Andrade. 
380 CNB - Sao Paulo: Valmar C. de Andrade (Presidente), Mranio G. Fernandes, 
Ana Maria Giulietti, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Jose da Costa Sacco, Manuel 
L. Gavilanes, Osvaldo Viegas, Tarciso Filgueiras e William Rodrigues. 
39 0 CNB - Belem: Afrinio G. Fernandes (Presidente), Ana Maria Giulietti, 
Dorothy Sue Dunn de Araujo, Jose da Costa Sacco; Manuel L. Gavilanes, Tarciso 
Filgueiras, Valmar C. de Andrade, William Rodrigues e Hermes Moreira Filho. 
400 CNB - Cuiaba: Jose da Costa Sacco (Presidente), Mranio G. Fernandes, 
Paulo G. Windisch, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Manuel L. Gavilanes, Hermes 
Moreira Filho, Jose Angelo Rizzo, Valmar C. de Andrade, William Rodrigues. 
41 0 CNB - Fortaleza: Dorothy Sue Dunn de Araujo (Presidente), Jose da Costa 
Sacco, Hermes Moreira Filho, Paulo G. Windisch, Germano Guarim Neto, 
Hortensia Pousada Bautista, Laise H. C. de Andrade, William Rodrigues, Joao 
Ubiratan M. dos Santos. 
420 CNB - Goiania: Paulo G. Windisch (Presidente), Mranio G. Fernandes, 
Armando C. Cervi, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Germano Guarim Neto, 

5 Arrigo 10 do 10 Esraruto, incluido na Ara da Sessao de Insrala~ao da Sociedade Boranica do Brasil, 1950. 
6 Esratuto da Sociedade Boranica do Brasil (1998, aptovado na Assembleia Geral Extraordinaria ocorrida no dia 
29 de julho de 1997, durante 0 480 CNB, no Crato) 
7 0 Presidente do Conselho era Prisco Bezerra. Com 0 seu falecimento, em 9 de janeiro daquele ano, William 
Rodrigues assumiu a presidencia. 
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Hortensia Pousada Bautista, Jose da Costa Sacco, Joao Ubiratan M. dos Santos, 
Laise H. C. de Andrade. 
43° CNB - Aracaju: Germano Guarim Neto (Presidente), Hortensia Pousada 
Bautista, Laise de H. Cavalcanti, Armando C. Cervi, Joao Ubiratan M. dos 
Santos, Maria Angelica Figueiredo, Paulo G. Windisch, Josafa C. de Siqueira, 
Jose da Costa Sacco. 
440 CNB - Sao Luis: Armando C. Cervi (Presidente), Joao Ubiratan M. dos 
Santos, Maria Angelica Figueiredo, Jose Luis Hamburgo Alves, Paulo G. Windisch, 
Josafa C. de Siqueira, Jose da Costa Sacco, Hortensia Pousada Bautista, Germano 
Guarim Neto. 
45° CNB - Sao Leopoldo: Armando C. Cervi (Presidente), Joao Ubiratan M. 
dos Santos, Maria Angelica Figueiredo, Jose Luis Hamburgo Alves, Paulo G. 
Windisch, Josafa C. de Siqueira, Jose da Costa Sacco, Hortensia Pousada Bautista, 
Germano Guarim Neto. 
460 CNB - Ribeirao Preto: Marlene Freitas da Silva (Presidente), Jose Angelo 
Rizzo, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Fernando R. Martins, Hortensia Pousada 
Bautista, Hilda Maria Longhi-Wagner, Jose Luis de Hamburgo Alves, Maria das 
Gra<;:as Medina Arraes e Yedo Alquini. 
47° CNB - Nova Friburgo: Fernando R. Martins (Presidente), Hilda Maria Longhi
Wagner, Aristea Alves Azevedo, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Isabel Cristina S. 
Machado, Marlene Freitas da Silva, Maria das Gra<;:as Medina Arraes, Therezinha 
1. Paviani e Yedo Alquini. 
480 CNB - Crato: Aristea A. Azevedo (Presidente), Isabel Cristina Sobreira 
Machado, Therezinha 1. Paviani, Manoela Ferreira Fernandes, William Rodrigues, 
Jorge E. de Araujo Mariath, Vera Lucia Scatena, Lana da Silva Silvestre e Lauro 
Xavier Filho. 
49° CNB - Salvador: Jorge E. de Araujo Mariath (Presidente), Ana Maria Giulietti, 
Leonor Costa Maia, Arnildo Pott, Manoela Ferreira Fernandes, William Rodrigues, 
Vera L. Scatena, Lana da Silva Silvestre e Lauro Xavier Filho. 
50° CNB - Blumenau: Arnildo Pott (Presidente) , Ricardo de S. Secco, Ademir 
Reis, Vera L. Scatena, Silvia Terezinha S. Miotto, Lauro Xavier Filho, Ana Maria 
Giulietti, Leonor Costa Maia e Luiz Sergio p. Sarahyba. 
51 ° CNB - Brasilia: Leonor Costa Maia (Presidente), Ricardo de S. Secco, Silvia 
Terezinha S. Miotto, Ana Maria Giulietti, Nanuza Luiza de Menezes, Vania 
Gon<;:alves L. Esteves, Afranio G. Fernandes, Arnildo Pott e Ademir Reis. 

Presidentes de Honra e Homenageados dos Congressos Nacionais de 
Botanica 

Historicamente, durante os Congressos Nacionais de Botanica, as Diretorias 
da SBB e as Comiss6es Organizadoras tern prestado homenagens a pessoas que 
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contribuem de diversas maneiras para 0 desenvolvimento da Boranica e/ou sao figuras 
publicas de expressao (tab. 5 e 6). Assim, de acordo com registros de livros de 
Programa/ResumoslAnais de Congressos, ja houve pelos menos 28 Presidentes de 
Honra (tab. 5). Vale ressaltar que, em alguns congressos, houve tambem Vice
Presidentes de Honra (nao considerados nas tabelas citadas), como por exemplo em 
1978, no II Congresso Latino-Americano de Boranica/29° CNB: Honorio da C. 
Monteiro Filho, Paulo de T. Aivim, Graziela Maciel Barroso, Ezechias P. Heringer, 
Jose Sarukhan e Angel L. Cabrera. 

Nem todos os eventos anuais da SBB contaram com Presidente(s) de Honra; 
por outro lado, em alguns anos houve mais de urn, como nos Congressos de 1967, 
1973, 1985 e 1986. Dos 28 Presidentes de Honra identificados no levantamento 
aqui apresentado, pelo menos seis estao diretamente relacionados a comunidade 
bora.nica: Honorio da C. Monteiro Filho, Reinaldo Forster, Graziela Maciel Barroso, 
F. Romano Milanez, Jose Badini e Jose da Costa Sacco (tab. 5). 

Tabela 5 - Presidentes de Honra dos Congressos Nacionais de Boranica 

ANO PRESIDENTE DE HONRA CARGO/ATIVIDADE 

1957 Pedro Ludovico de Almeida Governador do Estado de Goiis 
1958 Antonio Martins Filho Reitor da Universidade Federal do Ceara 
1963 Djalma Batista Direror do Insriruto de Pesquisas da Amazonia 
1964 Elyseu Paglioli Reitor da Universidade do Rio Grande do Sui 

1965 Antonio Lomanto Junior Governador do Estado da Bahia 
1967 Francisco Negrao de Lima Governador do Estado da Guanabara 
1967 Severo Fagundes Gomes Ministro da Agricultura 
1967 Raymundo Moniz de Aragao Ministro da Educa.,ao e Cultura 
1970 Guillardo Martins Alves Reitor da Universidade Federal da Parafba 
1972 Honorio da C. Monteiro Filho Botanico do Jardim Boranico do Rio de Janeiro 
1973 Francisco Louzada Alves da Fonseca Prefeito de Pelotas 
1973 Reinaldo Forster Presidente da Sociedade Brasileira de Herbicidas e Ervas 

Daninhas 
1973 Jose Bismarch da Costa Baracuhy Diretor do Instituto de Pesquisa Agropecuaria do Sui 
1973 Delfim Mendes Silveira Reitor da Universidade Federal de PelOtas 

1973 Carlos Alberto de Souza Vianna Diretor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 
1975 Alysson Paulinelli Minisr[o da Agriculcura 

1976 Oswaldo da Costa Neves Freire Governador do Estado do Maranhao 
1978 Fernando Romano Milanez Botanico do Jardim Botanico do Rio de Janeiro 
1979 Graziela Maciel Barroso Botanica do Jardim Botanico do Rio de Janeiro 
1984 Octavio Hamilton Botelho Mourao Reitor da Universidade Federal do Amazonas 
1985 Jose Richa Governador do Parana 

1985 Alcy Joaquim Ramalho Reitor da Universidade Federal do Parana 
1985 Mauricio F fuer Prefeito de Curitiba 
1986 Fernando Antonio Borges Campos Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 
1986 Alan de O liveira Machado Chaves Diretor do Instituto de Ciencias Exatas e Biologicas - UFOP 
1986 Jose Badini Departamento de Ciencias Biologicas - UFO P 
1988 Helio Mota Gueiros Governador do Estado do Para 

1997 Jose da Costa Sacco Botanico da Universidade Federal de Pelotas 
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Tabela 6 - Homenageados durante os Congressos Nacionais de Botanica 

ANO HOMENAGEADO CARGO/AT IVIDADE 

1950 Adolfo Duckc Botinico do Jardim Botanico do Rio de Janeiro 
1950 Liberato Joaquim Barroso Borinico do Jardim Botanico do Rio de Janeiro 
1952 Edm undo Navarro de Andrade Silviculto r 

1952 Gtavio Vecchi Silvicultor 

1953 Eudes de Souza lean Pimo Secretario de Agricuh ura, Industria e Comercio do Estado de Pernambuco 

1954 Joao Dutra Boranico do Rio G rande do Sui 
1958 Geo rge Alexandre Black Botan ico 

1958 Felix Rawirscher Botanico da Universidade do Estado de Sao Paulo 
1959 Jose da Cruz Paixao Bot5.nico da Universidade Rural do Rio de Janeiro 
1960 Henriq ue Lamahycr de Mello Barrcro Bot:1nico 
1961 Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto Governador do Escado de Sao Paulo 
1961 Jose Bonifjc io Coutinho Nogueira Secredrio de Estado dos Negocios 

1961 Antonio Barros de Ulhoa C intra Reitor da Universidade de Sao Paulo 

1963 Walter Egler Bora.nico do Instituto de Pesquisas da Amazonia 

1965 Dr. Ci ferri Botan ico 

1966 AJexandre C. Brade Boranico do Jardim Bora.n ico do Rio de Janeiro 

1969 Todos os s6cios fu ndadores da SBB 

1972 Eraldo Gueiros Leite - Patro no Governado r do Estado de Pernambuco 

1972 Luiz SOutO Dou rado - PaHono Prefeito de Garanh uns 

1972 Adierso n Eras mo de Azevedo - Pacrono Reico r da U niversidade Federal Rural de Pern ambuco 

1972 Marciolino de Barros Lins - Patro no Reico r da U niversidade Federal de Pernambuco 

1973 Ram6 n de Pd'tafort Malagarriga H eras Botan ico da Compan hia R iograndense de Turismo 

1975 Paulo Azevedo Berutti Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvime nto Floreslal 

1975 Anton io de Paula Chagas Freitas Governado r do Estado da G uanabara 

1975 Edmundo Campclo Secreta rio de Agricultu ra do Estado da G uanabara 

1975 JUlio de AJben o de Morais Coutinho Secrerario de Tecnologia do Estado da Guanabara 

1975 Jose Dion de Melo Telles Presidente do Consclho Nacional de Desenvolvimento Ciemlfico e Tecnol6gico 

1975 Aristides Pacheco Leao Presidcnte da Academia Brasileira de C iencias 

1975 Carlos C hagas Oeeano do Cemro de Cieneias da SalJde da Un iversi dade Federal do Ri o de Jane iro 

1975 AJberto de Rezcndc Rocha Presidem e da Funda~ao Bras ilcira para a Conserva~ao da Natureza 

1975 Manoel Frota Moreira D ireto r da Divisao T eenico-Ciemffiea do CNPq 

1975 General Ernesto Geisel - Patrono Pres idem e da Republica Federativa do Brasil 

1978 Carolus Li nnaeus Naturalism 

1982 Dardan o de Andrade Lima Bo tanico da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

1983 AJarich Schult'!.: Boranico da Univers idade Federal do Rio Grande do Sui 

1983 Roberto Burle Marx Paisagista 

1987 Andre Franco Montoro Governador do Estado de Sao Paulo 

1987 Jose Goldemberg Reitor da U ni vers idade de Sao Paulo 

1987 S6eios fun dadores da SBB 

1987 Todos aqueles que souberam rransmiti r 

seus ensi namentos, fo rmando escolas 

1988 Guil herme M. de La Penha Direto r do Museu Paraense Em ilio Goeldi - MPEG 
1988 Joao Mun;a Pires Bocanico do M PEG 

1988 Cclso Martins Pinto Viee-Diretor Executivo do MPEG 

1989 G razida Maciel Barroso Boranica do Jardim Botanico do Rio de Janeiro 
1990 Ge raldo Mariz Boranico da Un iversidade Federal Rural de Perna mb uco 

1990 Ana Maria Giulietti Botanica da Un iversidade de Sao Paulo 

1990 Therezi nha S. Melhem Botaniea do Instituto de Botan ica de Sao Paulo 
1990 Berta L. de Morretes Botaniea da Universidade de Sao Paulo 

1990 G raziela M. Barroso Botanica do Jardim Botan ico do Rio de J aneiro 
1990 Luiz Rios de M. Batista Botiin ieo da U nive rsidade Federal do Rio Grande do Sui 

1990 Sonia M. de Campos D ietrich Boraniea do Instituw de Boran ica de Sao Pau lo 

1990 G il M. Fel ippe Botiin ieo da Universidade Estadual de Campinas 

1990 Fernando R. Marti ns Bodnico da Universidade Esradual de Cam pinas 

1990 Leopoldo Magno Coutin ho Botan ico da U ni versidade de Sao Paulo 

1990 Marilza Cordeiro Marino Botiiniea do Instituw de Botanica de Sao Paulo 

1990 Carlos Eduardo de Matos Bicudo Bodnico do Instituro de Pesq uisas da Amazonia 

1990 H erm6genes de Freitas Leitao Fi lho Botanico da Universidadc Estadua l de Campinas 

1993 Joao Mur~a Pires Botan ico do M PEG 

1996 Luiz Fernando C. Labou riau Bod.n ico da Universidade de Bras il ia 

1996 H erm6genes de Freitas Lcitao Filho Botanico da Universidade Estadual de Cam pinas 

1998 Geral do Carlos E Pinto Professor da U nivers idade Federal da Bah ia 

1998 Pe. Jose Pereira de Sousa Botiinieo de Universidade Federal da Bahi a 

1999 Conego Raulino Reitz Botanico do Herbario Barbosa Rodrigues 

1999 Joao Geraldo Kuhlm ann Botan ico do Ja rdim Botin ico do Ri o de Janeiro 

1999 Roberto Miguel Klein Boranieo do H erbario Barbosa Rodrigues 
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Mais de sessenta pessoas foram individualmente homenageadas (tab. 6) nos 
Congressos Nacionais de Boranica, alem dos Presidentes e Vice-Presidentes de Honra. 
Em dois eventos (Garanhuns, 1972 e Rio de Janeiro, 1975), criou-se a figura de 
Patrono. Destaque especial para 0 entao Presidenre da Republica Federativa do Brasil, 
General Ernesto Geisel, Patrono do 26° CNB. 

Todos os socios fundadores foram lembrados, nos congressos realizados em 
Goiinia (1969) e em Sao Paulo (1987). Homenagem plenamente justa, pois desempenharam 
importante papel como agentes que alavancaram a criac;:ao e propiciaram a 
institucionalizac;:ao da maior sociedade cientinca brasileira afeta ao Meio Ambiente (SBB). 

Alguns socios fundadores foram agraciados ainda com homenagens individuais 
em outros congressos, tais como: Felix Rawitscher (1958), Alexandre C. Brade (1966), 
Dardano de Andrade Lima (1982), A. Schultz (1983), Joao G. Kuhlmann (1999). Destaque 
deve ser dado a Felix RawitscherB - 1 ° Presidente do Conselho -, responsavel pela gerac;:ao
vanguarda de boranicos da USp, varios dos quais tambem socios fundadores da SBB, 
importantes precursores de inumeras linhas de pesquisa hoje consolidadas no pais. 

Em 1990, por ocasiao do 40° aniversario da SBB, durante 0 Congresso realizado 
em Fortaleza, a Diretoria concedeu, a treze membros da comunidade botanica, 0 "titulo 
de Socio Benemerito, pelos relevantes servic;:os prestados it formac;:ao de recursos humanos 
em meio ambiente, no pais e exterior (America Latina e Europa)"9 (tab.6). 

Analisando conjuntamente as informac;:6es sobre as pessoas que receberam 
honrarias (tab. 5 e 6), verinca-se que membros da propria comunidade constituem a 
maioria. Ressalta-se que urn componente regional normal mente esteve presente nestas 
distinc;:6es conferidas. Assim, Governadores e Secrerarios de Estados, Reitores das 
universidades-sede dos eventos e Prefeitos foram lembrados, possivelmente pelo apoio 
politico concedido as atividades. Ministros de Estado que ocuparam destaque de Presidentes 
de Honra estavam diretamente afetos as areas de Agricultura e Educac;:ao e Cultura. 

Plantas-simbolo dos Congressos Nacionais de Botanica 

Muitos foram os emblemas dos Congressos Nacionais de Botinica (tab. 7). Na 
maio ria das vezes, especies botinicas de importincia regional; em raras ocasi6es, simbolos 
"diferentes", estilizados, como aquele do Congresso de 1988 (Belem) 10 ; em outras, tambem 
plantas estilizadas, de acordo com a concepc;:ao do artista criador (por exemplo, 0 desenho 
de Scliar, utilizado no evento de Ouro Preto, em 1986). Plantas-simbolo dos Estados que 
sediaram os eventos tambem foram a estes associadas: a imbuia (Santa CatarinaJBlumenau, 
1999), a arvore do papel (Goias/Goiinia, 1991), entre outras. 

8 De acordo com materia recente, publicada na revista Pesquisa FAPESP (Motoyama et. at., 2000), a vinda de 
Rawitscher para 0 Brasil, para compor a equipe de docentes da USP, "( ... ) deu novo padrao a pesquisa, dando 
destaque a Mario G. Ferri, Mercedes Rachid, Ailton B. Joly, Berta L. Morretes e outros". Vale ressaltar que os 
boranicos mencionados sao socios fundadores da SBB. 
9 Conforme Relatorio das Atividades desenvolvidas pela Diretoria da Sociedade Botanica do Brasil, p.6 (Nogueira, 

1989). 
10 Um globo verde, com duas folhas estilizadas, cujas nervuras simbolizam os rios. 
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Lamentavelmente, a documentas:ao disponibilizada para 0 levantamento aqui 
apresentado - livros de Programas/Resumos/Anais - nem sempre mostra de maneira 
explicita a especie eleita como simbolo do evento, isto e, nao a coloca como ilustras:ao 
das publicas:6es, 0 que seria esperado. 

Pode-se afirmar que , nas ultimas decadas, a "logomarca" dos congressos 
anuais da SBB tern sido mais criteriosamente apresentada, incluindo ate mesmo urn 
pequeno texto sobre a planta-simbolo, no livro de Programa. Seria altamente desejavel 
que as Comiss6es Organizadoras dos futuros Congressos Nacionais de Botanica, no 
caso de optarem por planta-simbolo: a) procurassem divulgar informaS:6es sobre a 
importancia socio-economica da mesma, bern como fornecessem seu nome cientifico 

Tabela 7 - Plantas-sfmbolo dos Congressos Nacionais de Boranica 

ANO PLANTA-SfMBOLO* 

1967 He!iconia - Heliconia episcopalis Veil. 
1968 Carnauba - Copernicea ceriflra Mart. 
1969 Arroz - Oryza sativa L. 
1970 Flamboyant - Delonix regia Raf. 
1971 Algodao-do-campo - Cochlospermum regium (MarL ex Schrank.) Pilg. 
1972 Macambira - Agallostachys sp. lacineosa C. Kook 
1976 Babafu - Orbignia speciosa (Mart.) Barb. Rodr. 
1977 Ipe - Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standi 
1978 Coqueiro buriti ou palmeira dos brejos - Mauritia viniflra Mart. 
1979 Piqui - Caryocar brasiliensis Cam bess. 
1980 Cacau - Theobroma cacao L. 
1981 Cenostigma gardnerianum Tul. 
1982 Encyclia alagoense (Pabsr) Pabsr 
1985 Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze 
1986 Sinnigia magnifica (Orto & Diu.) Wiehler 
1987 ]equitiba - Cariniana legalis (MarL) Kuntze 
1990 Sabia da Caatinga - Mimosa caesalpiniifolia Benth. 
1991 Arvore do pape! - Tibouchina papyriflra Cogn. 
1992 Mangabeira - Hancornia speciosa Gomez 
1993 Babac;:u - Orbignia speciosa (Mart.) Barb. Rodr. 
1994 Gomphrena schlechtendaliana Mart. 
1995 Paineira - Chorisia speciosa SL Hil. 
1996 Brinco-de-princesa - Fuchsia glazioviana 
1997 Dioc!ea bicolor Benth. 
1998 Mimosa carvalhoi Barneby 
1999 1mbuia - Ocotea porosa (Nees) L. Barroso 
2000 Pau-rerra - Qualea grandiflora Mart. 

• C om base nas publica~6es dos congressos, complemenradas par informa~6es de Roberta Cunha Mendon~a, 

cu radora do Herbaria do !BGE/OF, a quem as auroras agradecem. 
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e vulgar; b) incluissem a especie-simbolo nao apenas no material de divulgac;:ao previa 
(cartazes e circulares), mas tambem nas capas de todas as publicac;:6es do evento. 

A divulgac;ao da produ c;ao cientifica nas Sessoes Tecnicas dos 
Congressos da SBB 

A produc;:ao ciendfica, medida em termos de trabalhos apresentados nos 
Congressos N acionais de Botanica II , de maneira geral dobra a cada decada (fig. 4). 
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Figura 4 - Trabalhos apresentados em Sessaes Tecnicas (1950 a 1999) 

90 

II Em art igo publicado em 1990, intitulado "Radiografia de seis anos da botinica brasileira", Alfredo Cui 
Ferreira, utilizou como ferramenta de trabalho 0 numero de com unica,aes apresentadas nas sessaes tecn icas dos 
Congressos Nacionais de Botilnica, no periodo de 1983 a 1988. Segundo 0 auror, "de certo modo, espera-se 
estar expondo, com esse diagn6stico, de fotma bern aproximada, 0 perfil e ate certas tendencias (apesar do curro 
intervalo de tempo) da botanica no Brasil". Uma das suas conclusaes e a de que houve aumento substancial do 
numero de comunica,6es neste perfodo e que 0 local de realiza,ao do congresso influencia a participa,ao 
auracro ne (Ferre ira, 1990) . 
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o total absoluto de trabalhos apresentados foi 0 seguinte: 299, 512, 947, 3.082 e 
7.320, respectivamente, para as decadas de 50, 60, 70, 80 e 90. Ressalra-se que os 
valores obtidos para as duas primeiras decadas estao subestimados, pois fait am 
informa<;:6es referentes aos anos de 1955, 1957 e 1966. Alem disso, em alguns casos, 
como nao foi possive! consulrar 0 livro de Resumos, foram considerados os trabalhos 
publicados nos Anais; levando em conta que ha evidencias de que praticamente todos 
os trabalhos apresentados nos primeiros congressos foram publicados na integra, a 
margem de erro da estimativa apresentada e pequena. Como i1ustra<;:ao, vale citar 
os seguintes congressos: Recife - 1953, Porto Alegre - 1954, Manaus - 1963 e 
Goiania - 1969, nos quais foram apresentadas, respectivamente, 42, 46, 65 e 55 
comunica<;:6es orais e publicados nos Anais 41, 31, 61 e 55 artigos. 

A partir da decada de 70, a re!a<;:ao "trabalhos publicado nos Anaisltrabalhos 
apresentados no evento" diminuiu significativamente. Entre os fatores para tentar 
explicar esta mudan<;:a de comportamento, podem ser lembrados: 0 aumento do numero 
de comunica<;:6es nos eventos come<;:ou a inviabilizar sua publica<;:ao in totum, 
principal mente por dificuldades de ordem economica; diversos periodicos cientfficos 
institucionais e de sociedades cientfficas surgiram nesta epoca, para os quais foi 
canalizada grande parte dos artigos originados de apresenta<;:6es. 

o numero e os temas das sess6es tecnicas variaram bastante nos cinqiienta 
congressos realizados ate hoje pe!a SBB. Os levantamentos realizados permitiram 
agregar varios temas, de tal modo que urn total de 112 Fosse considerado (tab. 8)12. 
A re!a<;:ao dos temas, associados ao ana dos congressos, permite acompanhar a evolu<;:ao 
no tempo de diversas subareas e/ou campos da Botanica. Assim, sess6es hoje 
denominadas "Sistematica e evolu<;:ao de Fanerogamas" ou "Taxonomia e evolu<;:ao de 
Fanerogamas" em decadas anteriores ja se intitularam "Sistematica de plantas superiores", 
"Sistematica de plantas vasculares", "Sistematica de Fanerogamas" ou apenas 
"Sistematica", que certamente incluia os trabalhos apresentados pe!os criptogamistas. 

Ha temas espoddicos e, por outro lado, ha outros que marcaram presen<;:a 
em pe!o menos 20 congressos (tab. 8): Anatomia, Ecologia, Fisiologia, Fitogeografia, 
Fitoquimica e Sistematica, a maio ria dos quais constitui disciplinas tradicionais da 
Botanica. 

12 0 exerdcio que conduziu a organiza~ao desta listagem levou em conta os seguintes pontos: a) Inicialmente, 
foram incorporados, no mesmo cerna, assuntos que apresentavam pequenas varias:6es de denominas:ao. Por 
exemplo: Assunros diversos, assunros varios, diversos; Fisiologia, Fisiologia Vegetal; Informatica, Informatica 
Botanica; Ecologia, Ecologia Vegetal; Genetica, Genetica Vegetal.; Herbicidas, Hetbicidas/Etvas daninhas; b) 
POt outro lado , em varios congressos dois ou mais temas foram associados, provavelmente em fun~ao do 
pequeno numero de trabalhos aferos a cada tema. Tambem houve casos em que foi necessario agrupar assuntos 
afins, dado 0 elevado numero de apresenta~6es em determinadas sess6es que nao tinham espa~o suficiente para 
abrigar todos os trabalhos. Alguns "excedentes" eram previamente transferidos para outra sessao tecnica. Assim, 
apos a obten~ao desta listagem preliminar, os temas foram separados e considerados individual mente, originando 
a tabela 8. 
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Tabela 8 - Temas das Sess6es Tecnicas dos Congressos Nacionais de Botanica (1950-1999) 

TEMAS DAS SEss6ES TECNICAS ANO 

Campos Pampeanos (Campanha Gaucha) 

Campos Planalticos (Sulbrasileiros) 

Campos Rupestres 

Cerrado 

Cicio Biol6gico 

C itogenetica 

C itologia 

Citotaxonomia 

Conserva<;ao 

Duna 

Ecofisiologia 

Ecologia 

Ecologia - Cerrados 

Ecologia Ambiental 

Ecologia das Popula<;6es 

Ecologia e Conserva<;ao 

Ecossisremas 

Educa<;ao Ambiental 

Ensino de Bodlnica 

Etnobotanica 

Evolu<;ao 

Fenologia 

Ficologia 

Fisiologia 

Fitogeografia 

Fitopatologia 

Fitoqufmica 

Fitossanitarismo 

Fitossociologia 

Ge netica 

1994 
1994 
1993 - 1994 
1992 - 1993 - 1994 
1978 
1980 - 1982 
1953 - 1954 - 1965 - 1967 - 1970 - 1980 - 1994 
1994 
1969 - 1970 - 1977 - 1995 - 1998 - 1999 
1994 
1978 - 1992 
1951 -1953 - 1954 - 1956 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 -
1962 - 1964 - 1965 - 1967 - 1969 -1970 - 1973 - 1974-
1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1982 - 1985-
1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1993 - 1994-
1995 - 1998 -1999 
1979 
1983 
1978 
1996 - 1997 
1991 
1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 
1982 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 
1978 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 -
1996 - 1997 - 1999 
1960 - 1978 - 1997 

1979 - 1980 - 1982 
1969 - 1977- 1979 - 1980 - 1982 - 1985 - 1986 
1951-1953-1954-1956-1958-1959 - 1960-1961-
1962 - 1964 - 1965 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1973 -
1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1982-
1983 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991-
1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 199 
1951 - 1953 - 1954 - 1956 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 -
1964 - 1965 - 1967 - 1969 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977-
1978 - 1980 - 1982 - 1983 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 -
1989 - 1990 - 1991 - 1993 - 1994 - 1995 
1951 - 1958 - 1959 - 1960 - 1962 - 1964 - 1965 - 1967-
1968 
1969 - 1970 - 1975 - 1977 - 1978 - 1982 - 1983 - 1985 -
1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1993 - 1994 -
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 
1953-1956 
1954 - 1980 - 1982 - 1988 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998-
1999 
1953 - 1962 - 1965 - 1967 - 1968 - 1969 -1970 - 1977-
1987 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 

continua .. 
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C .. continua~ao) 

TEMAS DAS SEss6ES TECNICAS 

Gerenciamento Ambiental, Educa~ao Ambiental e 
Ecoturismo 

Herbarios 
Herbicidas e Ervas Daninhas 
Informatica 

Jardins Boranicos 
Levanramento Florlsrico 

Liq uenologia 

Mangue 

Mata Amazonica (Igap6 - Varzea - Terra Firme) 

Mata Atlantica 
Mara com Arauciria 

Mata de Palmeira 
Mata de Planalro (Cerrado) 

Mata de Restinga 
Matas Mes6filas 
Micologia 

Micologia Medica 
Microbiologia 

Microbiologia 

Morfologia 

Outros ecossisremas 

Paisagismo 

Paleobotinica 
Palinologia 

Pantanal 
Plantas Aquaticas 

Plantas Medicinais e T6xicas 
Plantas Ornamencais 

Preserva<;:io da Flora 
Quirniotaxonomia/Quimiossistematica 

Recupera~ao de Areas Degradadas 
Restinga 
Sementes e Germinac;ao 

Sempre Vivas: Ecologia, Anaromia, Taxonomia, 
Aspectos Economicos e de Conservac;ao 

Serra do Cip6 
Sinecologia 

1998 - 1999 

1992 - 1996 - 1997 
1959 - 1962 - 1973 

ANO 

1989 - 1990 -1994 - 1996 - 1997 
1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 
1979 - 1980 - 1982 - 1983 - 1985 - 1986 - 1988 - 1991 -
1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 
1985 - 1986 
1989 - 1992 - 1993 
1994 
1989 - 1992 - 1993 - 1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1992 - 1993 
1958 - 1960 - 1964 - 1965 - 1967 - 1978 - 1979 - 1980 -
1982 - 1983 - 1985 - 1986 
1962 
1964 - 1965 - 1977 
1959 - 1960 - 1969 
1956 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1965 - 1967 - 1969-
1970 - 1973 - 1974 - 1976 - 1977 - 1979 - 1980 - 1982 -
1983 - 1985 - 1986 - 1995 
1993 - 1994 
1986-1987- 1989 - 1990 - 1991 - 1992-1994-1996 -
1997 
195 1 - 1996 - 1997 
1969 - 1970 - 1974 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1985 -
1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 199 1 - 1993 - 1994 -
1995 - 1996 - 1997 
1989 - 1992 - 1993 - 1994 
1978 
1985 
1977 
1979 
1988 - 1991 -1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 
1995 
1989 - 1992 - 1993 
1978 
1986 

1986 
1983 

continua .. 
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( ... conrinuac;:ao) 

TEMAS DAS SESs6ES TECNICAS ANO 

Sistemati ca 1951 - 1954 - 1956 - 1958 - 1962 - 1964 - 1965 - 1968-
1970 - 1973 - 1976 - 1983 - 1985 - 1986 

Sistematica de Cript6gamas 1961 
Sistematica de Faner6gamas 1961 - 1974 
Sistematica de Gramineae 1985 
Sistematica de Leguminosae 1983 - 1985 
Sistematica de Orchidaceae e Palmae 1985 
Sistematica de Plantas Avasculares 1967 
Sistematica de Plantas Vasculares 1959 - 1967 
Sistematica/Taxonomia das Plantas Superiores 1953 - 1960 - 1977 
Sistematica/Taxonom ia de Plantas Inferiores 1953- 1977 
Sistematica/Taxonomia e Evolu,iio de Cript6gamas 1970 - 1974 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1993-

1994 -1995 - I 996 - 1997 - 1998 - 1999 
Sistematica/Taxonomia e Evolu,ao de Faner6gamas 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996-

1997 - 1998 - 1999 
Sistematica: Gram{neas e Leguminosas 1983 
Taxonomia 1969 - 1975 - 1978 - 1979 - 1980 - 1982 
Vegeta,ao 1978 
Virologia de plantas 1995 

Vma tentativa de trabalhar com tern as multidisciplinares, organizados por 
biomas/ecossistemas, surgiu no Congresso de Cuiaba (1989). Esta iniciativa tomou 
impulso em tres eventos do inkio dos anos 90, quando as sess6es t{~cnicas foram 
organizadas exclusivamente por biomas, em Aracaju (1992) e por subareas e biomas, 
tanto em Sao Luis (1993) como em Sao Leopoldo (1994), sob a forma de apresentac;:6es 
orais e paineis (posters), respectivamente. Estes exemplos sugerem algumas 
caracteristicas inerentes a comunidade botinica, tais como uma cena resistencia a 
novas propostas, dificultando as vezes a obtenc;:ao de dados que poderiam propiciar 
uma visao sistemica dos diferentes biomas. 

As sess6es tecnicas para apresentac;:ao de trabalhos oralmente predominaram 
durante quatro decadas. A inserc;:ao de paineis nos eventos da SBB deu-se em 1978, 
por ocasiao do II Congresso Latino-Americano de Botinical29° CNB. A partir desta 
data os paineis foram timidamente ocupando lugar, ate que, na decada de 90, passaram 
a dominar os espac;:os das instituic;:6es-sede dos congressos. Assim, no 39° CNB 
(Fortaleza), 62,5% dos trabalhos foram apresentados na forma de paineis (284 paineis 
e 170 comunicac;:6es orais). Alguns anos depois, no 4r CNB (Nova Friburgo), 82% 
dos trabalhos constaram de paineis (977 paineis e 217 apresentac;:6es orais). Em do is 
ourros congressos (Ribeirao Preto e Blumenau) as sess6es so mente incluiram paineis 
(fig. 5). 
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Figura 5 - Trabalhos aprescntados em Sess6es T ecnicas (1990-1999): comunica~6es orais e paineis 

Mini-cursos 

De acordo com Fontes consultadas l3 , os primeiros registros disponiveis sobre 
cursos durante os Congressos N acionais de Botanica datam de 1976, do 2r CNB 
(Sao Luis). Entretanto, trata-se de urn programa nao detalhado, sem informa<;:6es 
sobre 0 numero de cursos, os professores e os temas. Na sequencia, a proxima 
referencia a cursos aparece no II Congresso Latino-Americano de Botanica/29° CNB, 
em Brasilia e Goiania (1978)14. 

Formalmente, 0 primeiro mini-curso incluido em livro de Programal5 , com 
titulo e nome do ministrante, aparece no Congresso de Curitiba (1985), quando foi 
oferecido 0 tema "Interpreta<;:ao morfologica", por Ralph Joao George Hertel - UFPR. 
Desde entao, incorporando este, e a partir dele, houve urn total de 193 cursos 16 , 

assim distribuidos em 14 congressos: 1,3,21,6,9,8, 8, 19, 10, 10, 15, 15, 19, 28 
e 21, em seqUencia cronologica, ate 0 500 eNB. Os dados reve.\am que 0 numero de 
mini-cursos vern aumentando, indicando demanda crescente pela atividade. 0 maJOr 
elenco de mini-cursos (28) foi oferecido no 49° CNB, em Salvador (1998). 

13 Livros de Programas e/ou Resumos dos Congressos Nacionais de Bodnica. 
14 Na Aprese nta~ao do Livro de Program a destes eventos. Maria Artemisia Arraes Herm ans menciona "eres 
cursos de curta dura~ao". porem nao hi reFerencia a eles no conteudo do Programa. (Hermans, 1978) 
15 E possivel que as chamadas para os cursos a se rem oFerec idos durante os congressos tenham sido Feitas nas 
Ci rculares, e poucas estiveram disponibilizadas para este trabalho. 
16 Informa~6es de acordo com os Programas dos Congressos, considerando que rados os mini-cursos nel es 
relacionados real mente ten ham ocorrido. 
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Urn outro aspecto que cabe ressaltar e que, destes 193 mini-cursos, 21 (11 %) 
foram coordenados e/ou ministrados por boranicos do exterior, normalmente 
envolvidos tam bern em outras atividades dos congressos. 

Entre os temas mais contemplados, ate hoje, vale citar: Palinologia/ 
Palinotaxonomia (aparecendo 8 vezes, em 7 eventos)17 ; Liquenologia (5); Pteridofitas, 
Etnoboranica, Plantas medicinais/Fitoterapia, Cultura de tecidos, Virologia de plantas 
(4) ; Redac;:ao ciendfica, Latim para boranicos, Ilustrac;:ao boranica, Interac;:ao planta/ 
inseto, Nomenclatura boranica (3) . Verifica-se que estes temas, na sua maioria, nao 
constituem disciplinas tradicionais das grades curriculares dos cursos universitarios, 
fato que deve contribuir para a demanda verificada anualmente. 

Os mini-cursos normal mente sao destinados a alunos de graduac;:ao, e a 
experiencia mostra que funcionam muito bern como atrativo para este publico, nos 
Congressos Nacionais de Boranica. Alunos de pos-graduac;:ao e ate mesmo boranicos 
experientes inscrevem-se nesta atividade, dependendo do tema oferecido e do 
ministrante. 

A carga horaria dos mini-cursos tern variado de 6 a 10 horas e geralmente 0 

espac;:o a eles destinado consiste no infcio das manhas e no final das tardes, de segunda 
a sexta-feira, na semana de realizac;:ao do congresso. Na maioria das vezes, 0 

coo rdenador ou responsavel pela atividade tambem ministra todas as aulas, mas ha 
casos de mais de urn professor para 0 mesmo mini-curso. Devem ser lembrados, 
ainda, embora mais raros e de maior durac;:ao, os cursos pre e pos-congressos, como 
houve em 1987 e 1990 (380 e 41 0 CNB). 

Sem duvida, os mini-cursos, hoje parte integrante da programac;:ao dos 
congressos da SBB, sao responsaveis por uma parcela dos bons resultados que tais 
eventos tern logrado alcanc;:ar, disseminando 0 conhecimento desta area da Ciencia 
para os malS Jovens e iniciantes, botanicos em potencial. 

Workshops 

De acordo com 0 material consultado, ja foram realizados dezesseis workshops, 
em onze Congressos Nacionais de Boranica (tab. 9). A primeira atividade assim 
intirulada aconteceu em 1980, no 31 0 CNB (IlheuslItabuna) , e foi relacionada 11. 

subarea Fisiologia Vegetal. A seguir houve urn hiato, e 0 proximo workshop teve lugar 
apenas em 1987 (Sao Paulo), no 380 CNB. A partir desta epoca, ate 1998, pelo 
men os urn workshop foi realizado anualmente. Em Ribeirao Preto, no 460 CNB (1995), 
houve tres atividades com esta denominac;:ao, sobre Jardins Botanicos, Ensino de 
Botanica e Ilustrac;:ao boranica. 

17 Em 1987, no C ongresso rea lizado em Sao Paulo, constam dois cu rsos nesta subarea: "A Palinologia do 
Quatcrnario" e "A Palinologia e suas ap l i ca~6es" . 
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Tabela 9 - Relac;:ao dos workshops realizados nos Congressos Nacionais de Botanica 

ANO DOS 
CONGRESSOS 

1980 

1987 

1988 

1988 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

NOME DOS WORKSHOPS 

Metodologia de pesquisas em Fisiologia Vegetal 

Como preparar as monografias para a Flora N eotr6pica 

I Workshop internacional de anatomia de madeiras dos paises membros do Tratado 
de Coopera~ao Amazonica 

I Workshop internacional de plantas medicinais dos paises membros do Tratado de 
Coopera~ao Amazonica (TCA) 

Diversidade taxonomica das Angiospermas brasileiras 

Pad roes de distribui~ao geografica em Angiospermas 

Biodiversidade nos ecossistemas brasileiros: estudos integrados 

Biotecnologia e bioetica em plantas medicinais 

Unidades de Conserva~ao 

Analise da situa~ao dos Jardins Botanicos do Brasil: proposi~ao de medidas 
emergenciais e de medio prazo para melhoria. Defini~ao de areas prioritirias para 
a~ao 

1995 Ensino em Bod.nica: "relatos de experiencias" 

1995 Ilustra~ao boranica 

1996 I Workshop de Etnobotanica e Boranica Economica 

1997 Biodiversidade e pad roes de distribui~ao das especies dos ecossistemas do Nordeste 

1997 Ensino da Boranica: adequa~ao 11 realidade atual 

1998 Ensino da Botanica indissociado da pesquisa e da extensao 

Quanto aos temas privilegiados, isto e, que aconteceram em mais de urn 
congresso, 0 levantamento mostra que sao afetos a Biodiversidade, Plantas medicinais 
e Ensino de Botanica. Tambem se constata que, no 390 CNB, realizado em Belem 
(1988), houve do is workshops internacionais, com a durac;:ao de tn~S dias cada urn, 
envolvendo os paises membtos do Tratado de Cooperac;:ao Amazonica (TCA), sendo 
urn sobre Plantas medicinais e Outro sobre Anatomia de madeira. 

Confer€mcias e Palestras 

Para 0 mapeamento das conferencias e palestras, que totalizaram 258, 
inicialmente levantaram-se todos os temas e nomes dos ministrantes, inserindo-os 
em urn banco de dados. Entretanto, tendo em vista a abrangencia da analise a ser 
realizada, decidiu-se utilizar no momento so mente os dados quantitativos, organizando
os por decadas, numa tentativa de verificar a evoluc;:ao ocorrida nesses cinqiienta 
anos da SBB (tab. 10) 
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Tabela 10 - Numero de conferencias e palestras nos Congressos Nacionais de Boranica 
(1950 a 1999) 

DECADAS 
ATIVIDADE TOTAL 

50 60 70 80 90 

Conferencias 4 (2) 3 (0) 23 (5) 32 (10) 82 (20) 144 (37) 

Palestras 2 (0) 8 (0) 19 (1 3) 26 (3) 59 (17) 114 (33) 

Total 6 (2) 11 (0) 42 (18) 58 (13) 141 (37) 258 (70) 

Foram identificadas as palestras e conferencias ministradas por boranicos do 
exterior, cujos numeros se encontram entre parenteses na tabela. Verifica-se que sua 
contribuis:ao foi da ordem de 27%18. 

Observa-se que 0 numero total de conferencias foi superior ao de palestras, 
e que estas atividades eram escassas nos congressos dos anos 50 e 60, conforme a 
documentas:ao consultada. A decada de 90 e responsavel por 57% do numero total de 
conferencias e 52% de palestras, nos cinquenta anos considerados. Estes dados, sem 
duvida, sao indicativos de urn crescimento da massa critica atuante na area de Boranica. 

Outras informas:oes coletadas, nao inclufdas na tabela, revelam que as palestras 
aconteceram em 14 congress os e, as conferencias, em 22. Na decada de 70, as unicas 
palestras tiveram lugar no II Congresso Latino-Americano; ja as conferencias se 
distribufram em seis congressos. 

o levantamento mostrou ainda que os congressos com numeros mais 
representativos de palestras nao contaram com conferencias l9 . Da mesma forma, 
aqueles que ofereceram muitas conferencias nao inclufram palestras no programa20 . 

Este faw revela que, na verdade, nao existe, na conceps:ao das Comissoes Organizadoras 
dos Congressos N acionais de Botanica, diferens:a entre os dois termos. As tradicionais 
"conferencias magnas" de outrora ja nao existem nos Congressos de Botanica. 

Mesas-Redondas e Simposios 

No caso de mesas-redondas e simp6sios, valem as mesmas consideras:oes 
lnICialS feitas para palestras e conferencias. 

18 A SBB possui em se ll quadro de associados cerca de 3% de boranicos estrangeiros, que normal mente 
trabalham com a flora dos neotr6picos, portanto, tern interesse em participar dos Congressos aqui realizados. 
Em adic;:ao, Dutros botanicos estrangeiros, que foram orientadores ou supervisores de pesquisadores locais, sao 
por estes recomendados para participar das atividades. Ha casos tam bern de pessoas convidadas em fun~ao de 
suas linhas de pesquisa, com interesse para os boranicos brasileiros. Em algum momento, inclusive, pode haver 
superpos i~ao destes fatores. 
19 Os congressos realizados em Oura Preto (J 986), Ribeirao Preto (1995) e Salvador (1998) computaram 10, 
35 e 20 palestras, respectivamente. 
20 Os congressos de Be1em (1988), Fortaleza (1990), Crato (1997) e Blumenau (1999) , com 14, 12, 14 e 
14 conferencias. 
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Nao foram realizadas mesas-redondas nas Reuni6es Anuais da SBB nos an os 
50. A primeira, informada nos programas dos eventos, data de 1965, do 160 CNB 
(Itabuna), e versou sobre conservac;:ao da natureza. Houve urn total de 140 mesas
redondas, em 18 congressos. Como no caso de palestras e conferencias, nota-se urn 
elevado crescimento na ultima decada, neste caso ainda maior, pois 87% das mesas
redondas aconteceram nos anos 90 (tab. 11). 

Tabela 11 - Numero de mesas-redondas e simp6sios nos Congressos Nacionais de 
Botanica (1950 a 1999) 

DE-CADAS 
ATIVIDADE TOTAL 

50 60 70 80 90 

Mesa-Redonda 0 4 4 10 122 140 

Simp6sio 1 5 30 42 27 105 

Os congressos com maior numero de mesas-redondas foram os de Ribeirao 
Preto (1995), Nova Friburgo (1996), Salvador (1998) e Blumenau (1999) com, 
respectivamente, 26, 15, 30 e 23 mesas. 

Os temas mais contemplados nesta atividade tern sido: Ensino da Botanica 
(8 vezes); Flora do Brasil (6); Plantas Aquaticas e Conservac;:ao da Natureza/Unidades 
de Conservac;:ao (4); Plantas Medicinais, Etnobotanica e Pterid6f1tas (3). 

Os simp6sios totalizaram 105, em 27 congressos. Na decada de 50, houve 
apenas urn, sobre 0 Cerrado (em 1951). Estas atividades realizadas nos anos 70 estao 
relacionadas principalmente ao II Congresso Latino-Americano, que proporcionou 
25 temas aos participantes. 0 maior numero de simp6sios aconteceu nos anos 8021 . 

Este comportamento e diferente do que se verif1cou para palestras, conferencias e 
mesas-redondas, que atingiram 0 apogeu nos anos 90 (tab. 10 ell). 

Os congressos que apresenraram maior numero de simp6sios foram: Brasilia/ 
Goiania (1978), Macei6 (1982), Porto Alegre (1983), Sao Paulo (1987), Goiania 
(1991) e Sao Leopoldo (1994), com 25, 8, 5, 15, 5 e 5, pela ordem. 

Os temas mais usuais tern sido Biodiversidade/Taxonomia (8), Fisiologial 
Ecof1siologia (7), Anatomia (5), e Cerrado (4). Existe urn percentual consideravel de 
temas que foram tratados duas vezes, como por exemplo: Conservac;:ao da natureza, 
Etnobotanica, Plantas medicinais, Botanica e ambiente, Uso de computadores em 
taxonomia e Caatinga. 

Deve-se registrar, ainda, que os Congress os Nacionais de Botanica tern servido 
de cenario para abrigar diversos simp6sios internacionais, como por exemplo 0 10 

Simp6sio Latino-Americano de Fisiologia Vegetal, em 1965 (Itabuna), 0 10 Simp6sio 

2 1 Distribufdos em 8 congressos, sendo que no 380 eNB (Sao Paulo) houve 15 simp6sios. 
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Latino-Americano de Microbiologia de Solos, em 1967 (Rio de Janeiro) e 0 Simp6sio 
Internacional ''Alternativas para 0 desmatamento", em 1988 (Belem). 

Encontros, Reunifies e Reunifies Satelites 

Nota-se, nos Congressos Nacionais de Bora.nica, que nao ha uma clara 
distinr,:ao entre encontros, reunioes e reunioes satelites. Assim, estas tn~s atividades 
foram agrupadas para a apresentar,:ao dos dados da tabela 12. 

As reunioes satelites surgiram em 1990, no 41 0 CNB (Fortaleza) e, desde 
entao, tern ocorrido em todos os congressos. Houve seis reunioes deste tipo em 
199022 e 19 em 1999 (Blumenau), mostrando 0 crescimento desta atividade. 

Os primeiros registros de reunioes, que na verdade constituem encontros 
nos Congress os Nacionais de Boranica, datam de 1968 (Fortaleza): I Reuniao do 
Nordeste de Produtos Naturais, I Reuniao de Ficologia do Brasil e I Reuniao de 
Anatomia e Citomorfologia. Em 1970 (Joao Pessoa), houve a II Reuniao Brasileira 
de Ficologia; em 1974 (Mossor6), a IV; em 1976 (Sao Luis), uma reuniao sem 
identificar,:ao numerica. A partir desta data nao ha mais dados sobre as reunioes desta 
subarea. T udo leva a crer que 0 espar,:o utilizado pelos estudiosos de Algas, nos congressos 
de Boranica, culminou com a emergencia da Sociedade Brasileira de Ficologia, em 
1980.23 24 

Verifica-se que as denominadas reunioes, do final dos anos 60 e inicio dos 
70, tiveram seu nome mudado para encontros, provavelmente seguindo padroes em 
yoga do ultimo quartel deste seculo. 

Quanto aos encontros, chama a atenr,:ao 0 fato de que varios aparecem 
com 0 titulo de "I Encontro ... "25 e os subsequentes nao sao mais detectados, nas 
publicar,:oes dos congressos. Alguns fatores poderiam explicar esta constatar,:ao: a) 
ainda nao houve 0 "II Encontro ... "; b) 0 "II Encontro ... " aconteceu em outro evento; 
c) 0 "II Encontro ... " constituiu urn evento pr6prio; d) os Encontros subsequentes 
deixaram de seguir a numerar,:ao e/ou mudaram de nome. 

22 Consolida~ao do guia da flora brasileira; Comissao editorial da Acta Botanica Brasilica; Estudiosos de 
Leguminosae; Direroria da SBB com as Diretorias das Se~6es Regionais; Os Jardins Boranicos e a Conserva~ao 
da Natureza; Curadores de Herbarios e os resultados alcan~ados no Workshop Boranico para a America Latina e 
Caribe. 
23 Oliveira Filho, E. C. (1999, p. 2). 
24 Faro semelhanre ocorreu com Olltras subareas/areas afins (por exemplo: Micologia, Firopatologia, Fisiologia, 
Cultura de Tecidos, Ecologia), que tambem criaram suas proprias sociedades ciendficas. Tal assunro foi 
analisado por Nogueira (1999), em estudo sobre a Botanica brasileira, concluindo que a prolifera~ao de 
sociedades cienrificas afetas 11 Boranica poderia indicar cerro grau de fragmenta~ao desta area. 
25 Exemplos: I Encontro de Estudiosos de Compostas, I Enconrro de Estudiosos de Orchidaceae e I Enconrro 
de Estudiosos de Apocynaceae, em 1990; I Encontro Nacional de Anaromistas de Madeira e I Enconrro 
Nacional de Colecionadores de Plantas Vivas, em 1987; I Encontro de Paisagistas e Viveiristas em 1996; I 
Encontro de Especialistas em Uquens, tambem em 1996. 
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Tabela 12 - Encontroslreuni6eslreuni6es satelites dos Congressos Nacionais de 
Botanica (1950 - 1999) 

ENCONTROS/REUNI6ES SATELITES 

Agrostologia 
Avalia~ao dos estudos sobre os Cerrados 
Comissao de Herbarios da SBB 

Comissao de Informatica da SBB 

Comissao edirorial da Acta Botanica Brasilica 

Comissao Flora do Brasil 

Comissao Organizadora do III Congresso 
Internacional de Jardins Botinicos para Conserva<;:ao 
Comissao Proviso ria de Ernobotanica no Brasil 
Consolida<;:ao do guia flora brasileira 
Coopera<;:ao Internacional de interesse botanico 
Coordenadores dos cursos de pos-gradua<;:ao em Botinica 
Discuss6es do Bioc6digo 
Educa<;:ao Ambiental 
Encontro de especialistas em germina<;:ao - III 
Encontro de especialistas em Ifquens - I 
Encontro de estudiosos de Apocynaceae - I 
Encontro de estudiosos de Compositae - I 
Encontro de estudiosos de Orchidaceae - I 
Encontro de ernobotinicos da America Latina - I 
Encontro de Orquidofilos e Orquidologos 
Encontro de paisagistas e viveiristas - I 
Encontro Nacional de Anatomistas de Madeira - I 
Encontro Nacional de Ciperologos - II 
Encontro Nacional de Colecionadores de Plantas Vivas - I 
Encontro Nacional de Cultura de Tecidos Vegetais - II 
Encontro Nacional de Curadores de Herbarios - I 
Encontro Nacional de Curadores de Herbarios - II 
Enconrro sabre Leguminosas Forrageiras Nativas do 

Brasil "Grupo de Debates sobre Leguminosas Nativas" 
Ensino de Botinica 
Especial istas em Algas 
Especialistas em Araceae 
Especialistas em Biologia Reprodutiva 
Especialistas em Bri6fitas 
Especialistas em Compostas (Sinanter610gos) 
Especialistas em Controle Biol6gico 
Especialistas em Fungos Endofiticos 
Especialistas em germina<;:ao de sementes 
Especialistas em Gramineae 
Especialistas em Leguminosas brasileiras 
Especialistas em Melastomataceae 
Especialistas em Monocotiled6neas 
Especialistas em Myrtaceae 

ANO 

1994 
1991 
1990 - 1991 - 1992 -1993 - 1994 -1995 
- 1996 - 1997 - 1998 - 1999 
1992 - 1993 1994 - 1995 - 1996 - 1997 
- 1998 
1990 - 1991 - 1992 - 1993 1994 - 1997 
- 1998 - 1999 
1991 - 1992 - 1993 - 1995 1996 - 1997 
- 1998 - 1999 

1992 
1996 
1990 
1991 
1992 - 1993 - 1994 - 1995 
1998 
1991 
1996 
1996 
1990 
1990 
1990 - 1997 
1993 
1991 
1996 
1987 
1999 
1987 
1987 
1985 - 1987 
198 7 

1977 
1996 - 1998 - 1999 
199 7 
1993 - 1995 - 1998 1999 
1996 
1998 - 1999 
1999 
1996 
1996 
1995 
1996 - 1999 
1990 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 
1995 
1995 - 1995 
1993 - 1996 

(continua ... ) 
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( ... conti nua~ao) 

ENCONTROS/REUNIOES SATELITES ANO 

Especialistas em Plantas Aqu;iricas 1999 
Especial istas em propaga~ao de especies nativas 1992 
Especialistas em Pterid6fitas 1996 - 1998 - 1999 
Especialistas em Pterid6fitas e Bri6fitas 199 7 
Especial istas em Pterid6fitas, Bri6fitas e Liquenes 19 95 
Especialistas em Rubiaceae 1994 - 1995 - 1997 - 1998 
Especialistas em Solanaceae 1996 
Especialistas em Taxonomia 199 1 
Especies da Aora brasileira amea~adas de extin~ao 199 1 - 1998 
Etnoboranica e bora.n ica economica 1997 
Etnobotiinicos 1995 - 1998 - 1999 
Florlstica e Fitossociologia do Cerrado 1993 
G rupo de trabalho: conserva~ao de Pterid6fitas - Xaxim 1999 
Melhoramento genetico vegetal 1997 
Nlicleo de anatomistas da SBB 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 

- 1996 - 1997 - 1998 - 1999 
Os Jardins Botiinicos e a Conserva~ao da Natureza 19 90 
Plano Nacional de Botanica 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 
Presidentes das Sociedades Botanicas da America Latina 1992 
Produ~ao de mudas de especies nativas 1991 - 1994 
Proposta de uti liza~ao do ECOLOG para as linhas de 
A~ao em Botanica/CNPq 1991 
Red Latinoamericana de Botdnica e suas correla~6es 
com 0 Brasil 1998 - 1999 
Rede Brasileira de Jardins Botanicos 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 

- 1999 
Reuniao Brasileira de Ficologia - II 1970 
Reuniao Brasileira de Ficologia - IV 1974 
Reuniao Brasileira de Ficologia 1976 
Rellniao da D iretoria da SBB com a Comissao Organi-
zadora do Congresso Nacional de Botanica (presente) 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 

- 1997 - 1998 - 1999 
Rellniao da Diretoria da SBB com a Comissao Organi-
zadora do Congresso Nacional de Botanica (pr6ximo) 199 1 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 

- 1997 - 1998 - 1999 
Rellniao da D iretoria da SBB com as Diretorias das 
Se~6es Regionais 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 

- 1996 - 1997 - 1998 - 1999 
Reuniao da Se~ao Regional PRiSC da SBB 1999 
Reuniao da Sociedade L1tino-Americana de Cactaceae 1991 - 1992 - 1993 - 1994 
Reuniao de Anatomia e Citomorfologia 1968 - 1970 
Reuniao de Ficologia do Brasil - I 1968 
Reuniao de Monocotiled6neas para discussao de tecnologia 199 8 
Rellniao do Nordeste de Produtos Naturais - I 1968 
S irua~ao dos esrudos sobre Pterid6fitas no Brasil 19 86 
Sociedade Bras ileira de Cacraceas e Sllculentas 19 96 
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E possivel relacionar os seguintes grupos taxonomicos tratados nos encontros 
de especialistas (ou de esrudiosos): Algas, Apocynaceae, Araceae, Briofitas, Compositae, 
Fungos endofiticos, Gramineae, Leguminosas, Melasromataceae, Monocotiledoneas, 
Myrtaceae, Orchidaceae, Pteridofitas, Uquens, Rubiaceae e Solanaceae. Esta 
"preferencia" por tratar tais assunros em encontros de especialistas poderia ser urn 
reflexo da tendencia, observada na decada de 90, de apresentac;:ao de trabalhos na 
forma de painel, que dificultaria a discussao antes propiciada pelas sess6es orais. Por 
outro lado, ha que se considerar que tais encontros constituiriam foruns de 
concentrac;:ao (verdadeiras oficinas de trabalho) de especialistas, para discutir os 
avanc;:os ocorridos em suas linhas de pesquisa. 

Entre as reuni6es satelites que tern sido realizadas na maioria dos Congressos 
Nacionais de Boranica, incluem-se aquelas da Diretoria da SBB com as Diretorias 
das Sec;:6es Regionais e Comiss6es Organizadoras dos Congressos, a reuniao da 
Comissao Editorial da Acta Botanica Brasilica26 e as reuni6es das Comiss6es da SBB 
(Flora do Brasil, Informatica, Herbarios e Plano Nacional de Boranica)27. 

Excurs6es 

As excurs6es sempre estiveram estreitamente relacionadas aos congressos, 
des de a 1 a reuniao (tab. 13). Trata-se de uma atividade relevante para 0 conhecimento 
da flora e do ambiente ecologico da regiao. Conforme Peixoto (1999), "A fundac;:ao 
da SBB em 1950 e urn marco ( ... ). Expedic;:6es de coletas, associadas aos congressos, 
eram organizadas em areas pouco exploradas ou de grande interesse biologico ou 
fitogeografico, as quais contribuiam para incrementar as coletas, tanto com relac;:ao 
ao numero quanro a diversidade de especies." 

o texto que Afd.nio G. Fernandes assina, neste livro (Cap. 7), com a 
propriedade de quem conhece as formac;:6es vegetais brasileiras, e urn relato resumido 
das principais excurs6es, enfatizando aquelas das quais ele participou mais ativamente. 

No intuito de complementar as informac;:6es, organizou-se a tabela 13, com 
base principalmente nos programas dos congressos. Cum pre assinalar, entretanto , 
que nem todas as atividades incluidas nos programas se concretizaram. Algumas -
por exemplo, duas excurs6es a regi6es montanhosas do Rio de Janeiro, em 1967 -
tiveram de ser canceladas. No caso mencionado, em func;:ao de fortes chuvas e quedas 
de barreiras. 

Verifica-se que faltam dados referentes a seis congressos, devido a nao 
disponibilidade de Fontes sobre esses eventos, ou porque 0 material consultado nao 
menciona excurs6es (1953, 1956, 1973, 1974, 1982 e 1983). 

26 A revista da SBB foi criada em 1987, com pe riodici d ade semesrral , e passou para quadrimesrral em 1999. 

U rn estudo so bre a emergen cia d est e pe ri 6 di co e se us desdobramentos pode se r encontrado e m Nogue ira 

(1999). O s padroes d e publica~ao da Acta Botanica Brasilica foram tratados por Barradas e Trufem (1998). 

27 Todas essas reunioes, excetuando a do PNB, fora m fonnali zadas durante a gestao d e Eliana Nogu eira. 
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Tabela 13 - Rela<;:ao das excurs6es realizadas nos Congressos Nacionais de Botanica 
(1950 - 1999) 

ANO ESTADO No. LOCAL DAS EXCURS6ES PERf 000 

1950' RJ 2 Mazo mba, mun icipio de Itaguaf; arredores da Un ivers idade Rural 

195 1' MG 1 Serra do C ip6 

1952' SP 3 Campinas (Ho rto Flo restal, Jardim Bod nico e Esra'rao durante 0 Congresso 
Experimental Santa Elisa), Rio C laro (H orto Flo resral da C ia. 

Paulista de Estradas de Ferro) e Piracicaba (ESALQ) 

1954 RS 3 N ordeste do Esrado, Gravarai, Rio G rande durante 0 Congresso 

1955' PA Excurs6es para reconhecimenro cia flo ra e hidrografia do Amazonas 

1957' GO 1 rio A raguaia 

1958' CE 1 C hapada do Apodi 1 dia, durante 0 Congresso 

1959' RJ 1 Parque Nacio nal do h atiaia 2 dias, ao final do Co ngresso 

1960 MG 3 Cerrados de Paraopeba e obras das Tres Marias, Matas de Coro nel durante 0 Congresso (6 d ias, 

Fabriciano e Oure Preto naD simuld neas) 

196 1 SP 3 Boraceia (Es ta4fao Bio l6gica na Serra do Mar), Piracicaba e Rio 4 dias, durante 0 Congresso 

C laro (ESALQ e Ho rro Florestal) , Araraquara (Fazenda Itaquere -

maior Jardim Bodnico particular do Brasil) e Pirassununga 

(Cerrados), Itanhaem (Dunas) 

1962' PE 2 Tabuleiros de Parafba e Pesqueira durante 0 Congresso 

1963 AM 3 Rios Negro e Amaw nas, ate 0 municipio de Careiro; C ia. 

Brasileira de Plantalioes - seringueiras, casranhe iras e guarana; 

rodovia Manaus- ltacoatiara - inauguraliao da Esraliao Bio l6gica 

Walter Egler e visiu a Reserva Ducke 

1964' RS 1 Iraf, exnemo norre do Esrado 

1965' BA 1 In terio r do Estado ao final do Congresso 

1966' OF 2 Cerrado - as m argens do arro io Alexandre Brade e Centrais I durante e o mra ao final do 

Eletricas de Goias e C idade de Goiis Congresso 

1967 RJ 4 Vegetaliao de resringa; vegerayao de montanha; Parque Nacional 2 duranre 0 Congresso e 2 

das Serra dos O rgaoes e Parque N acional de ltatiaia ap6s 

1968 CE 1 Serra de Ibiapaba 3 d ias, ao fin al do Congresso 

1969 GO 3 C idade de Goiis, Serra de C aldas e Cachoeira D o urada 1 d ia, durante 0 Congresso. 

1970 PB 2 Mara da Us ina Monte Alegre - mun. de Mamanguape (populayao durante 0 Congresso 

de Pau Brasil); Caatinga (Campina G rande e Sao Gon<;alo) 

197 1' SP 1 Campinas e Rio C laro 

1972' PE 2 Caatinga - Brejo dos Cavalos, Nova Jerusalem e Caruaru; Caatinga 

- Buique, Brejo Sao Jose e Carimbau 

1975 RJ 1 Parque N acional de Itariaia 1 dia, durante 0 Congresso 

1976' MA 2 Adntara e Peri zes 

1977 MG 2 Serra de Lavras N ovas (Ouro Prero); Fazenda Jaguara (Pedro 1 dia (simuld neas) 

Leopoldo) e Gruta de Maquin" (Cordisburgo) 

1978 OF/GO 1 Goiania e Caldas N ovas 1 dias, ao fi nal do Cong resso 

1979 MS 4 Municipio de Ribas do Rio Pardo; municipio de Rochedo; as 3 primeiras: I dia; nao ha 

municipio de Dourados; Pantanal info rmac;ao sobre a do 

Pantanal 

1980 BA 2 Po rro Seguro e Santa C ruz Cabralia; Jequie e Maracas 3 dias (s imulcaneas), ao final 

do Congresso 

(continua .. . ) 
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C •. • continua~ao ) 

ANO ESTADO No. LOCAL DAS EXCURSOES PERfODO 

198 1 PI I Parque Nacio nal de Sere C idades, Municipio de Piracuruca 1 d ia, dura nce 0 Congresso 

1984 AM Reserva D ucke 

1985 PR I Serra do M ar e Paranagua I dia 

1986 MG 3 Esrayao Floresral da Experimentayao do IBOF, Paraopeba; Serra de ap6s 0 Congresso 

Lavras N ovas, Distri ro de Ouro Prcw; Serra do Caraya, 5ama 

Barbara 

1987 SP II lIha do Cardoso; Reserva de Borace ia; Bertioga- Itaguare; Campos as 7 primeiras ap6s 0 

do Jordao; Paraibuna; Serra do Cip6; Diamamina; Horta Congresso (1 a 5 d ias); as 

FloresrallSerra da Camareira; Jard im BoranicolI Bt; Herbaria da demais, durante, com durayao 
UN ICAMP; Pico do Jaragua de I dia 

1988 PA 5 A1godoa/ ; Reserva Caru e Aura; I1ha do Combu; Complexo I a 2 dias, ao final do 
AJbris/Aluno rre; Serra dos Carajas Congresso 

1989 MT Panranal 

1990 CE I Plana/to de Ibiapaba 2 dias, ap6s 0 Congresso 

199 1 GO 3 Parque Nacional Chapada dos Veadeiros; Parque Nacio nal das 2 a 3 dias, ap6s 0 Congresso 
Emas; Serra Dourada - Reserva Bio logica da U FG e c idade de 

Go ias 

1992 SE 4 Resringa (Sanro Amaro das Broras); Caaringa (Pos:o Redo ndo); 1 dia, ao fin al do Congresso 
Mara Adam ica (Esras:ao Ecol6gica da Serra Ira baiana); Mangue 

(Campus Avans:ado da UFS, no Povoado C rasro) 

1993 MA I C idade Monumenw (Alca ntara) I dia, apos 0 Co ngresso 

1994 RS 2 Parque Nacio nal dos Aparados da Serra e Liw ral; Serra do Sudeste 2 dias, ao fin al do Congresso 
- Campanha e Depressao Cencral 

1995 SI' 3 Estas:ao Ecol6gica do Jatal - Insriwto Floresral {mun. de LUIS I a 3 d ias, ap6s 0 Congresso 
Amo nio}; Fazenda Intervales Fundas:ao Flo resra {Alto Vale do 

Ribeira de 19uape}; Reserva EsraduaJ de Vassununga - lnstiwto 

Floresra (mun. de Santa Rita do Passa Q uarro) 

1996 RJ 6 Reserva Biol6gica de Macae de C im a; Morro da Caledo nia; Parque 1 a 2 dias, todas ap6s 0 

Nacional da Serra dos O rgaos (Pedra do Sino); Morro da C ruz; Congresso 
Parque das Furnas do Carere; Parque Nacio naJ do Itariaia 

1997 CE 3 Reserva Pirapo ra, Serra da Maozinha e Chapada do Araripe 1 dia, apos 0 Co ngresso 

1998 BA 2 Rio de Conras/Lency6 is (Campos Rupescres) e Reserva Ecol6gica de 3 dias, apos 0 Congresso 
U na (Mara Atlamica) 

1999 SC 4 Parque Natural Municipal Sao Francisco de Assis (Blumenau); 
Parque EcoI6gico Mun icipal das nascemes do Garcia (Blumenau); 
Parque Boranico Mo rro do Bau (l IhoralSC); Parque Nacional de 
Sao Joaquim (Urubici) 

... 1950 baseado em Barroso e Peixoto (Cap. 4); 0 resrante das info rmas:6es base ia-se em Heringer ( 1978). 

Considerando ainda as informa<;:oes da tabela 13, constata-se que na maioria 
dos eventos os congress istas puderam optar por uma determinada excursao, pois 
foram oferecidas duas ou m ais. Verifica-se, tambem, que praticamente todos os 
ecossistemas brasileiros ja foram conremplados com excursoes da SBB, nestes 50 
an os de existencia. 
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Considera~oes finais 

Evidentemente nao se pretendeu aqui realizar uma analise cientometrica da 
Boranica no Brasil. 0 universo considerado foi restrito, limitando-se aos Congressos 
Nacionais de Boranica. Entretanto, informac;:6es relevantes foram levantadas, 
propiciando uma leitura do desenvolvimento da area, atraves de varios parametros: 
local dos congressos, numero de trabalhos apresentados, forma de apresentac;:ao, tern as 
privilegiados nas diferentes atividades (palestras, conferencias, mesas-redondas, 
simposios, workshops, reuni6es, encontros), ecossistemas contemplados pelas excurs6es 
e outros. Alem disso, procurou-se, num esforc;:o inicial para 0 resgate da memoria da 
SBB, registrar dados sobre os congressos, as Diretorias da SBB, os Conselhos, as 
Comiss6es Organizadoras dos congressos, as homenagens prestadas e os simbolos 
dos congressos. A historiografia da SBB aponta urn unico relato, com algumas 
informac;:6es sistematizadas sobre os congressos nos primeiros vinte e cinco an os da 
sua existencia, publicado por Heringer (1978). 

Reconhece-se que os indicadores apresentados nao sao comparaveis aqudes 
normalmente utilizados em avaliac;:6es da produc;:ao cientiflca, tais como 0 numero de 
publicac;:6es, 0 indice de citac;:ao, 0 fndice de impacto etc. Como 0 objeto de analise 
foram os congressos, os indicadores foram adaptados a realidade deste estudo preliminar. 

Urn artigo de Meneghini & Fonseca (1990) contem estudos bastante 
criteriosos de avaliac;:ao da produc;:ao cientifica em Bioquimica no Brasil. Quanto a 
Boranica, as informac;:6es sao raras (Ferreira, 1990; Nogueira, 1999). Tal lacuna merece 
maior atenc;:ao por parte dos atores sociais que integram esta area do conhecimento. 
Com respeito a este assunto, vale lembrar urn artigo publicado por Vdho (1989), 
sobre avaliac;:ao academica, no qual sugere"( ... ) que a iniciativa de tais estudos parta 
da comunidade academica, que deve procurar 0 envolvimento de todas as partes 
in teressadas". 

Assim, este levantamento representa tao somente urn ponto de partida para 
que novos estudos sejam estimulados. As informa<;:6es sobre a SBB e os congressos 
sob sua responsabilidade sem duvida podem acrescentar lampejos a luz necessaria 
para uma visao sistemica da Botanica no Brasil, po is urge conhecer 0 estado da arte 
desta area do conhecimento. 

Se a Botanica e considerada pela historiografla brasileira uma das primeiras 
areas da ciencia apoiadas pdo Estado, desde 0 periodo colonial, torna-se condic;:ao 
sine qua non que seja reconhecida de excdencia no pais e a Sociedade Botanica do 
Brasil tern, necessariamente, papd social de destaque neste processo. 
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