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"Les faits geogfaphiques, physiques 

ou humains, sont des faits en perpe« 

tuelle transformation et doivent etre 

etudies comme tels". 

(Jean Brushes — uLa Geographic Tlvmainc'\ 6). 





CULTURAL SCENERIES OF THE BAIXADA 

FLUMINENSE 

SUMMARY 

On the study of the physical aspects of the Bai- 

xada Fluminese on its whole, the author analyses, to 

begin with, the essencial features of topography, soils, 

climate and vegetation, showing, specially, the unity 

of the last two. After coments on the various regional 

divisions as proposed by different specialists, the 

author starts by dividing the region in twelve physio- 

graphic zones suggesting a new sub-division for each 

one of those. 

The second part of the work is dedicatd to the 

old sceneries, comenting on their evolution as shown 

by historical documents and maps as well as original 

maps, elaborated to indicate how the soil had been 

used by man from the beginning of the 17th. century 

to the first years of the 20th. The cultural scenery 

related to the sugar plantation is the most typical of 

this long period of time, presenting similar chara- 

teristics of the scenery of the sugar-planting Northeast, 

with the classical rural triangle of the Casa Grande 

and Senzala (1>, chapel and sugar mill. 

Focusing the decline which, from the end of the 

19th. century to the beginning of the 20th, brings the 

largest part of the Baixada Fluminense back to the 

natural landscape of swamps, the author tries to de- 

monstrate that one of the principal causes of this 

geographical change lies on the concentration of the 

(1) Expression etreatecf by the brazilian sociologist Gilberto Froyre in 
relation to the social tunity of the white man's large residential house 
(Caaa Grande) and the negro slaves living quarters (Senzala). 
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sugar plantatious and industries on the fertile soii« 

of the Campista plane. 

The third part is reserved to the modern cultural 

sceneries. To start with, the author studies the 

soil uses and population distribution by means of a 

series of maps wich he elaborated during his travels 

and field-work in the region. He has used, also, sta- 

tistical data from the censuses of 1920 and 1940. 

Them comes the study of the cultural sceneries 

of the Baixada da Guanabara, especially the ones that 

were developed in function of the comercial fruit-agri- 

culture. He points out also the changes that sanitation 

works have brought to the scenery, trying to demons- 

trate that all this effort wil be useless if they are not 

followed by a colonization policy. 

Analising the coast plane and the Araruama Lake's 

sceneries, he speaks of the expansion of the fruit 

agriculture in Maried and Saquarema and of salt exploi- 

tation developed on the sandbank that formed the 

mentioned lake. He also points out the touristic acti- 

vities, its influence on the scenery as well as the 

big industrial possibilities of this sub-region. 

In relation to the sugar-planting Campista plane, 

it seems to have been able to subsist due to the soil 

fertility. In close conexion to the rural activities, the 

sugar-mills, large industrial organizations, created also 

especial sceneries Besides the rural states, the 

small holdings are also studied, even if they are an 

exeption in sugar growing regions. 

In his conclusions, the author considers the cultu- 

ral sceneries of the Baixada Fluminense as intimately 

related to the possibilities ofered by the natural envi- 

ronment and to the economical conditions in the va- 

rious phasis of the history of Brazilian civilization. 

As a consequence, there has been a change on the sce- 

nery, showing sometimes, when pennited by the 

economic situation, an effective territorial conquest, 

or negleted lands, everytime that economic and social 

conditions had modified themselves. 



RESUME 

Em etudient les aspects physiques de la "Baixada Flu- 

minense", dans son ensemble, Fauteur traite d'abord des 

traits essentiels du relief, des sols, du climat et de la vegeta- 

tion; il cherche a montrer Funite du pays, surtout en ce qui 

concerne le climat et la vegetation naturelle. Apres avoir 

commente les diverses divisions regionales de la "Baixada" 

proposees par quelques specialistes, Fauteur divise la region 

en douze zones physiographiques et ensuite suggere une 

nouvelle subdivision. 

La seconde partie du travail est consacree aux paysages 

anciens, dont Fevolution est commentee a travers les do- 

cuments, les cartes historiques et une serie de cartes, oeuvre 

de Fauteur, montrant Foocupation du sol, depuis le commen- 

cement du XVIIeme siecle jusqu'a la premiere moitie du 

XXeme. Le paysage humanise presente, au cours de cette 

longue periode d'economie sucriere, des caracteristiques 

semblables a celles qui ont existe dans la region sucriere du 

Nord-Est bresilien, comme le classique triangle rural, cons- 

titue par "Casa Grande-Senzala, Capela e Engenho". 

Examinant la decadence qui se produisit de la fin du 

XlXeme siecle au commencement du XXeme siecle et 

qui arriva meme a provoquer le retour au paysage naturel 

des marecages, dans la plus grande partie de la "Baixada 

Fluminense", Fauteur cherche a demontrer que Fune des 

causes principales de cette alteration du cadre geographi- 

que fut la concentration de Fagriculture et de Findustrie 

du sucre dans les sols fertiles de la "Plaine Campista". 

La troisieme partie est consacree aux paysages d'au- 

jourd'hui. Au debut, Fauteur etudie Foccupation du sol et 

la distribuition de la population, au moyen d'une serie de 

cartes, elaborees par lui-meme, d'apres les observations faites 

sur place pendant les divers voyages a travers la region. II 

se fonde egalement sur les donnees istatistiques des recen- 

sements de 1920 et de 1940. 



Ensuite Tauteur etudie les paysages humanises de la 

"Baixada da Guanabara" particuli^rement ceux qux sont 

apparus au moment de Texpansion de la culture commer- 

ciale de fruits. II traite, aussi, des modifications du pay- 

sage, resultant des travaux d'assainissiment, et s'efforce de 

demontrer qu'il est indispensable de stimuler la colonisation 

afin que tels travaux de recuperation ne soient pas inutiles. 

Analysant les paysages des plaines du literal et de la 

"Lagune d'Araruama", il traite de la penetration de la 

culture des fruits a Marica et Saquarema, puis, il etudie le 

paysage des salines apparues dans la fleche littorale de 

sable ("restinga") qui a form^ la lagune. II envisage aussi, 

les consequences favorabies qu'aurait Tessor du tourisme et 

souligne les grandes possibilit^s de cette sous-region dans 

le domaine industriel. 

En traitant du paysage des vallees interieures, Tauteur 

cherche a demontrer le caractere d'archaisme qu'il presen- 

te: e'est un pays' d'une economic fermee en raison de I'ab- 

sence dans cette sous-region d'un produit commercial de 

grande importance. 

En etudiant le paysage des plantations de canne a Su- 

cre dans la "Plaine Campista", Tauteur cherche a expliquer 

la permanence de Tagriculture et de Tindustrie du sucre 

dans cette sous-region par la fertilite du sol alluvial. En- 

suite Tauteur decrit et interprete le paysage des usines, 

grands etablissements industriels intimement associes au 

cadre rural- II traite, encore, de la grande propriete liee 

a la usine, et des plantations de canne a sucre associee aux 

petites proprietes; il signale que ce dernier fait constitue 

une exception dans le domaine de la culture de la canne 

a sucre. 

L'auteur presente dix conclusions. Dans la premiere 

il considere les paysages humanises de la "Baixada Flu- 

minense" comme etant intimement lies aux possibilites 

offertes par le cadre naturel et aux conditions economiques 

des diverses phases de „ Thistoire de la civilisation bresi- 

lienne. Par consequent il y a eu une transformation du 

paysage, traduit tantot par une conquete plus effective 

du sol, quand la situation economique le permettait, tan- 

tot par un abandon de la terre quand les conditions econo- 

miques et sociales se modifiaient. 
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INTRODUgAO 

Submetendo ao julgamento da ilustrada banca 

examinadora a presente tese de doutoramento, julga- 

mos util, a guisa de introdu^ao, esclarecer os motivos 

que nos levaram a escolha do assunto do mencionado 

trabalho. 

A Baixada Fiuminense atraiu-nos a atengao em 

virtude das grandes obras de saneamento empreendi- 

das ha alguns anos atras pelo Governo Federal, traba- 

Ihos esses que visavam a recuperacao economica de 

uin trecho do territorio brasileiro dos mais povoados. 

Apds as primeiras viagens pela regiao e depois de 

elaborarmos alguns pequenos estudos sobre a mesma 

resolvemos escolhe-la para tema da nossa tese de 

doutoramento. 

Um estudo regional, o mais compieto possivel, da 

Baixada seria em verdade um magnifico tema para a 

tese. Entretanto julgamos, igualmente, que seria de 

grande interesse para a Geografia do Brasil abordar- 

mos de preferencia as paisagens culturais ou humani- 

zadas. Tal delimitacao do eampo de estudos resul- 

tou de uma serie de fatores: — inicialmente, a nossa 

propria especializa^ao, voltados como estamos desde 

o termino do nosso curso na Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo aos 

problemas da Geografia Humana e Economica. Alem 

disso, como ninguem ignora, no nosso pais existem 

grandes dificuldades para um estudo regional como, 

por exemplo, a inexistencia de cartas topograficas, 

de estudos sobre climas, solos, vegetacao, bem como 

tambem ha deficiencia de dados estatisticos sobre 

vdrios setores das atiyidades economicas. 

Foi, portanto, dentro das atuais possibilidades 

do nosso meio que enveredamos para o apaixonante 



estudo das paisagens elaboradas pelo homem; deve^ 

mos esclarecer que mesmo assim delimitado o assunto, 

os problemas que deveriam ser abordados eram bas- 

tante complexes. Na realidade, sendo a Baixada Flumi- 

nense uma regiao relativamente graude, cerca de 

17.000 km.2, e com um povoamento bastante antigo, 

e evidente que um estudo de Geografia Humana da 

regiao constitui so por si um assunto vasto. 

Como ja foi acentuado por um dos nossos mais 

competentes geografos, o Prof. Jose Yerissimo, — 

"a geografia da paisagem cultural e de uma conside- 

ravel complexidade, embora de extraordinario in- 

teresse, porque, alem de estudar as modificagoes 

introduzidas pelo homem na superficie terrestre, 

particularmente atraves da produgao economica (Otto 

Maul), trata tambem das altera^oes provenientes da 

ocupaqao do solo e dos meios de transporte, sem aban- 

donar, entretanto, o estudo anterior, porem necess^rio, 

do homem e dos agrupamentos humanos, nas suas 

a^oes e reacoes com o meio fisico, com particularidade 

no que diz respeito a sua distribuigao a superficie da 

terra, a sua composigao etnica e as suas peculiarie- 

dades linguisticas, culturais e politicas".(1) 

Um importante aspecto a ser encarado no estudo 

da paisagem cultural, aspecto esse acentuado pelos 

geografos que mais se dedicaram a conceituacao da 

ciencia geografica, consiste na evolucao da paisagem- 

Tanto Brunhes, ao tratar do "principio da ativida- 

de" (2>, como Sauer, abordando a morfologia da pai- 

sagem (3), sao unanimes em reconhecer que assim 

como o quadro natural nao pode ser considerado fixo, 

tambem a paisagem humanizada modifica-se com o 

decorrer do tempo, em fungao das diferentes civiliza- 

coes que ocupam uma determinada regiao. Os concei- 

tos de Sauer a esse respeito sao bastante elucidativos 

e precisos, como se pode inferir do seguinte trecho: — 

"The cultural landscape is fashioned out of a natural 

landscape by a culture group. Culture is the agent, 

(1) Costa Pereira, Jos6 Verfssimo — in "Revisfca Braaileira <Je Geografia, 
Ano Y, n.o 2, Abril - Jimho de 1943, pdg. 258 — Coment^rios ©m tSrno do livro 
"Evolucao do problem a canavieiro f lumineiise'' de Gileno de Carli. 

(2) Brunhes, Jean — "La G^ographi© Hiunaine'pig, 6/18. 
(3) Sauer, C. O. — "The Morphology of Landeoape'1 in Publ. da Univ. 

id a California — vol. 2, no 2, pig. 19/53. 
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the natural area is the medium, the cultural landscape 

the result. Under the influence of a given culture, 

itself changing through time, the landscape undergoes 

development, passing through phases, and probably 

reaching ultimately the end of its cycle of development. 

With the introduction of a different, that is, alien 

culture, a rejuvenation of the cultural landscape is 

superimposed on remnants of an older one". (4) 

Baseando-nos, pois, nessas modificagoes da paisa- 

gem procuramos reconstituir as varias fases da ocupa- 

^ao do solo na Baixada Fluminense, descrevendo e in- 

terpretando as paisagens culturais correspondentes a 

esses periodos. 

Finalmente, apos o estudo das paisagens atuais, 

chegamos a uma conclusao geral que, embora baseada 

numa pesquisa regional, acreditamos possa ser apli- 

cavel a Geografia Humana em geral. 

Abordando dessa forma as paisagens culturais da 

Baixada absolutamente nao esgotamos o assunto, pois 

dedicamo-nos de preferencia ao quadro rural. 

Na realidade, sendo a Geografia Urbana de tal 

ordem complexa, so por si motivaria novos trabalhos. 

Assim, por exemplo, monografias sobre as cidades do 

Rio de Janeiro, de Campos, de Gabo-Frio, estariam per- 

feitamente enquadradas dentro do estudo das paisa- 

gens culturais da Baixada. 

Limitando, portanto, a maior parte da nossa tese 

a paisagem rural, abordamos aquelas que acreditamos 

ser onde as relaQoes entre o homem e o meio fisico 

sao mais evidentes. 

Apresentando o nosso trabalho, nao podemos dei- 
xar de consignar os nossos mais vivos agradecimentos 

aqueles que nos estimularam e nos orientaram durante 

as pesquisas, bem como aos que nos forneceram valio- 

sos elementos para a documenta^ao do mesmo. 

Entre essas pessoas cumpre-nos destacar o nome 

do Prof. Pierre Monbeig que com a sua grande com- 

petencia e verdadeira dedicacao a ciencia geografica 

foi o guia seguro durante a fase inicial das pesquisas. 

Igualmente devemos ainda agradecer ao Prof. 

Pierre Gourou que, apos a volta do Prof. Monbeig h 

(4) Bauer, O. O. — Obra citada. 
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Franga, ficando com a diregao da tese, nos orientou 

da mesma forma brilhante na fase da conclusao. 

Aos dois grandes mestres que tanto honram a 

ciencia geografica da Franga, os nossos sinceros agra- 

decimentos. 

Queremos tambem expressar o nosso reconheci- 

mento ao Eng.0 Cristovam Leite de Castro, Secretario 

Geral do Conselho Nacional de Geografla, que nos 

propiciou grandes facilidades durante as viagens de 

estudos a regiao e nos forneceu magnifica documenta- 

cao cartografica e estatistica. 

Igualmente devemos ao dr. Yilhena de Moraes, 

Diretor do Arquivo Nacional, a obten^ao de varias co- 

pias de mapas historicos de grande valia para a elabo- 

ragao da nossa tese. 

Ao Eng.0 Luiz de Souza, Presidente do Diretorio 

Regional de Geografia do Estado do Rio de Janeiro, 

somos gratos tambem pelos dados que nos forneceu a 

respeito da Geografia Economica da regiao. 

Desejamos ainda relembrar as facilidades de via- 

gens e a documentacao que nos foram concedidas, 

principalmente no periodo inicial da pesquisa, pelos 

dirigentes do Departamento Nacional de Obras de Sa- 

neamento, confiado na epoca ao Eng.0 Hildebrando de 

Araujo Gois, verdadeiro impulsionador dos trabalhos 

de saneamento da Baixada Fluminense. 

Finalmenle, queremos agradecer aos colegas que 

nos estimularam, com palavras de confian^a e de ami- 

zade, a empreender a elaboracao do presente trabalho. 
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1." PARTE 

ASPECTOS FfSICOS E DIVISAO REGIONAL DA 

BAIXADA FLUMINENSE 

CAPITULO I 

A REGIAO 

1 — Situafao. 2 — O relevo do solo. 3 — 0 
cllma. 4 — A vegetagao. 

1 — A regiao do Estado do Rio de Janeiro conhecida 

pelo nome de Baixada Fluminense constitue uma area de 

aproximadamente 17.000 km2 abrangendo as terras baixas 

que se estendem da escarpa da Serra do Mar ate o Oceano 

Atlantico, numa faixa de algumas dezenas de quilometros 

de largura desde a Coroa Grande, em Itaguai, ate a foz do 

Itabapoana. 

O Oceano e a muralha abruta de centenas de metros de 

altitude da Serra do Mar emoldurando a Baixada na sua 

maior extensao, delimitam-na com bastante nitidez e dao- 

Ihe, alem de unidade, um acentuado carater de insulari- 

dade. Os limites ao Nordeste, todavia, sao pouco precisos 

pois o Rio Itabapoana nao pode ser considerado como uma 

fronteira tao caracteristica como a Serra ou o mar; prefe- 

rimos distinguir ai uma faixa de transi^ao entre a Baixada 

Fluminense e o litoral do sul do Espirito Santo, faixa essa 

caracterizada pela presenga dos taboleiros terciarios. 

Pela sua situagao na franja litoranea entre 21o20' e 23° 

de latitude S. a Baixada, participando da grande zona cli- 

mato-botanica das florestas tropicais, tornou-se desde o ini- 
cio da coloniza^ao portuguesa uma regiao de atragao e de 
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fixapao do povoaniento europeu tao importante quanto a 

Bahia e Pernambuco em virtude da base economica propor- 

cionada pela cultura da cana de a^ucar. O magnifico 

porto do Rio de Jeneiro foi um dos fatores primordiais da 

coioniza^ao propiciando a regiao uma porta de entrada 

para os povoadores e de saida para a produgao agricola 

numa costa tao pouco acessivel como e, geralmente, a costa 

brasileira. Como conseqiiencia da sua posi^ao maritima 

a Baixada Fluminense esteve sempre multo mais voltada 

para o exterior do que para o interior do pais. Somente 

a partir do seculo XVIII certos trechos da regiao torna- 

ram-se zonas de passagem entre o porto do Rio e 

o Planalto Brasileiro; as eomunicacoes entre Minas, 

Sao Paulo e o Rio de Janeiro eram feitas ate en tao atraves 

da via maritima e da estrada de Parati ao vale do Paraiba. 

Ainda hoje as ligagoes com o planalto se fazem atraves 

de poucas linhas de penetra^ao que galgam a Serra do 

Mar, nao havendo, exceto na parte Norte, uma ocupa^ao do 

s61o continua entre serra-abaixo e serra-acima. A monta- 

nha e a floresta permanecem como uma barreira transposta 

com dificuldade, bastando uma interrup^ao da principal 

linha ferrea, como se deu com o desmoronamento de um 

tunel da Estrada de Ferro Central do Brasil em 1943, para 

praticamente isolar a Baixada do Planalto. 

it -k it 

2 — Entre os aspectos fisicos da Baixada destacam-se 

pela sua variedade as formas do relevo do solo. Podemos 

distinguir pelo menos as seguintes feigoes tipicas do relevo: 

os contra-fortes da Serra do Mar, o macico litoraneo, os 

morros, os taboleiros e as planicies aluvionais. (Vide mapa 

esquematico anexo). 

Os contrafortes, os maci^os e os morros se diferenciam 

principalmente pela orienta^ao do relevo e pela altitude, 

pois que estruturalmente essas formas do relevo sao consti- 

tuidas de rochas arqueanas, predorainantemente gnais e 

granito, pertencendo, portanto, ao complexo cristalino bra- 

sileiro. 

Os contrafortes, sob a denomina^ao de serras (Serra de 

Sant'Ana, das Lavras, das Embaubas, do Iriri, de Sta. Cata- 

rina) estendem-se como ramificacoes da Serra do Mar 

entre o vale do Macacii, a W da Baia de Guanabara e o N 

do vale do Macae, desempenhando o papel de divisores de 

&gua dos principals rios da regiao. (Vide fig. 1). 0 macico 
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litoraneo se localiza paralelamente ao literal desde a Baia 

de Sepetiba ate a Lagoa de Araruama e pode ser subdivi- 

dido em Macigo Garioca e Macigo de Niteroi. Na realidade, 

embora apresentando nomes locals de serras (Serra do 

Inoa, do Lagarto, do Amar e Querer, da Boa Esperan^a), o 

macigo do literal nao passa de um ultimo degrau do Pla- 

nalto Brasileiro, reproduzindo, em miniatura, os mesmos 

aspectos da Serra do Mar e da Mantiqueira. Assira e que a 

face voltada para o Oceano e geralmente abruta enquanto 

que para o interior o declive se torna mais suave, varios 

patamares se escalonam em diferentes altitudes e as cris- 

tas seguem a diregao cl^ssioa das principais linhas do relevo 

do literal brasileiro, isto e NE — SW. (1) (Vide fig. 2). 

Pontilhando grande parte da Baixada, principalmente 

no reconcavo da Guanabara, destacam-se na paisagem os 

morros emergindo da planicie quaternaria, semelhantes a 

ilhas como devem ter sido quando o mar atingia a escarpa 

do planalto. Essas colinas de formas arredondadas, de 

domos, sao regionalmente designadas pelo expressivo nome 

de "meias-laranjas". (Vide fig. 3). 0 clima quente e umido 

da regiao determinou a decomposi^ao das rochas cristali- 

nas, dando um solo profundo, composto de argila forte- 

mente avermelhada; raramente aflora nos morros a rocha 

matriz, gnais ou granito. 0 papel desempenhado por es- 

sas colinas de poucas dezenas de metros de altitude na 

eonquista da regiao pelo homem foi dos mais notaveis, pois 

serviram de ponto de apoio para a fixagao do colonizador 

que dificilmente poderia se localizar nas planicies periodi- 

camente inundaveis. 

Os taboleiros terciarios se localizam na Baixada desde 

a foz do Itabapoana ate Macae, numa faixa as vezes inter- 

rompida; trata-se de terrenos sedimentares, pertencentes 

a serie das barreiras, datando do Pliocenio segundo a maio- 

(I) Escapa ao tema do nosso trabalho a interpreta/^ao da geomorfologia 
da Baixada Fluminense. Queremos, entretanto, acentnar que recentemente varios 
estudos uotiveis s6bre Ssse assunto tem sido publicados, deatacando-se os de 
Francis Euellan "Evolugao geomorfologica da Bala de Guanabara © das regioes 
vizinllas,, in "Reviata Braaileira de Geografia,,> ano VI n.o 4 © "Aspectos geo- 
iuorfol6gicos do Utoral brasileiro, no trecbo compreendido entre Santos e o Rio 
Doc©'' in "Boletim da Associa^ao dos Gedgrafos Brasileiro®'' n.o 5. Salientam- 
se, igualmente, as monogtafias de Alberto Ribeiro I#amego, especialmente "A 
Bacia de Campos na geologia litordnea do petrdleo" e "A geologia de Niter6i 
na tectdnica da Guanabara", boletins n.os 113 © 115 do Departamento Nacional 
da Produgao Mineral, Divisao de Geologia e Mineralogia. 
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ria dos geologos ou do Miocenio de acordo com Lamego. (2> 

O relevo dos taboleiros e quasi piano e os raros declives sao 

bastante suaves; (Vide fig. 4), distingue-se das planicies 

principalmente pela natureza do solo que e avermelhado, 

embora de um colorido menos vivo do que os solos de 

origem do cristalino. 

O solo dos taboleiros e argiloso, as vezes arenoso, no- 

tan do-se, freqiientemente, a ocorrencia de fenomenos de 

lateritizagao com o aparecimento de veios empedrados de 

canga, regionalmente denominados de "recifes", os quais 

contribuem para que as enxurradas transportem as cama- 

das superficiais de terra, contendo humus. (3> Trata^se, 

geralmente, de um solo pouco fertil, de rapido esgotamento 

uma vez derrubadas as matas que o protege e mantem o 

teor de humus e de umidade. 

As planicies da Baixada Fluminense podem ser classi- 

ficadas em tres tipos: as que se localizam entre os morros, 

formando os vales ou vdrzeas, as grandes planicies de ori- 

gem fluvio-maritima na foz dos principais rios (planicies de 

Campos, de Sao Joao, de Santa-Cruz) e as litoraneas, cons- 

tituidas pelas praias e restingas. 

Na regiao do reconcavo da Guanabara, intercaladas 

entre as "meias-laranjas" e entre os macros estendem-se 

pequenas planicies quaternarias, formadas de sedimentos de 

areia e de argila, transportados pelo mar ou carreados pelos 

cursos d'agua que descem da escarpa da Serra do Mar, do 

maci^o litoraneo e pelas enxurradas provenientes dos mor- 

ros. (Vide figs. 1 e 3). 

Os solos dessas planicies sao argilo-arenosas e se apre- 

sentam bastante diversificados, desde a argila quasi pura 

ate perfeitos areais; o colorido desses solos varia desde os 

tons azulados ate os cremes, passando pelas cores esver- 
deadas e acinzentadas. Regionalmente sao conhecidos pelo 

nome de "tabatinga" e sao bastantes utilizados para a in- 

dustria da ceramica* ^ 

As grandes planicies, pela sua estrutura, compostas de 

camadas de areia e de argila superpostas, revelam a sua ori- 

(2) Lamego, Alberto Eibeiro — "M&rmores de MuriaS", Boletim no 97 
do 8©rvi§o Geol6gico e Mineraldgico, p&g. 10. 

(3) Lamego — Obra citada, p&g. 45. 

(4) Frdes de Abren, Silvio — "Qnarfczo, feldspatbo e argilaa noa airredorea 
da Baia de Guajiabara * *, Instituto Nacional de Tedhmologia, Rio de Janeiro, 
1935. — pig. 7. 
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gem maritima e continental. Destaca-se gramas a sua vasta 

area e extraordinaria feracidade a planicie Campista; os 

sens aluvioes pertencem ao Pleistocenio e ao Recente, sendo 

que estes ultimos se localizam entre a margem direita do 

Paraiba e a Lagoa Feia e os primeiros no antigo delta da- 

quele rio, entre a Lagoa Feia e o Cabo de Sao Tome. Os 

aluvioes do Recente constituem o melhor solo de toda a 

Baixada Fluminense e neles se localizam as principais cul- 

tturas da regiao; esse solo e formado de uma camada de 

argila amarelada que chega a atingir cerca de cinco metros 

na margem direita do Paraiba, diminuindo a sua espessura 

na dire^ao da Lagoa Feia, fato esse devido a maior deposi- 

cao dos aluvioes nas margens durante as enchentes do 

grande rio. Uma das principais caracteristicas do solo 

campista consiste no fato de reter bastante umidade, permi- 

tindo, dessa forma, que as gramineas resistam aos periodos 

de seca. <5> Deve se notar, igualmente, que a cultura da 

cana de aguear contribue tambem para a manuten^ao das 

boas qualidades do solo pelo fato de impedir a evapbracao 

rapida da umidade. 0 manto vegetal e o melhor protetor 

do solo e nas regioes tropicais, onde o esgotamento da terra 

se processa com tanta brevidade quando as florestas sao 

derrubadas e se introduzem culturas arbustivas (como, por 

exemplo, o cafeeiro), e notavel a permanencia da fertili- 

dade do solo nas areas plantadas com gramineas, como a 

cana de a^ticar ou o arroz. 

A paisagem da planicie Campista contrasta bastante com 

a que se observa nas regioes de morros. Sao vastissimos 

descampados, delimitados ao longe pela Serra do Mar (vide 

fig. n.0 5) e onde apenas se destacam as construcoes hu- 

manas: edificios, chamines de usinas e as arvores e bam- 

busais plantados pelo homem. 

As planicies de Santa-Cruz e de Sao Joao sao menos 

ferteis do que os Campos dos Goitacazes, provavelmente 

devido a menor espessura dos sedimentos de origem conti- 

nental. 

As planicies litoraneas, formadas pelo aluvionamento 

marinho, sao as faixas de sedimentos cobertas de mangues, 

as praias e as restingas. Destacam-se pela sua extensao 

no litoral fluminense as restingas ou cordoes, litoraneos, 

desde a restinga de Marambaia ate a faixa de restingas para- 

lelas na regiao dos Campos dos Goitacazes. Sao longas 

(5) LamegOj Albecrto Eibeiro — "M&rmores de MiiTia6' ,i pgs, 11/13. 
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faixas planas de areia onde em certos trechos, como em 

Cabo-Frio, surgem dunas de pequena altura quebrando a 

uniformidade do relevo. 

A principal caracteristica das planicies da Baixada Flu- 

minense, qualquer que seja o sen tipo, e o fato de que elas 

ainda estao em formacao, pois o aluvionamento prossegue 

atualmente, (vide fig. 6) seja pelo material transportado 

pelos rios que, muitas vezes sem leito bem definido, extrava- 

sam durante as enchentes, depositando os sedimentos 

nas suas margens, seja pela agao construtora das vagas, 

facilitada, nas enseadas calmas, pelos manguesais que re- 

tem os aluvioes. 

As planicies da Baixada, inundadas periodicamente, 

apresentam o maior problema regional: a drenagem insu- 

ficiente e, conseqiientemente, a formacao dos pantanais 

que, ao par do seu caracter de improdutividade, constituem 

0 "habitat" dos anofelinos transmissores da malaria, (vide 

fig. 7). A area inundavel da Baixada Fluminense e cal- 

culada em cerca de 9.000 Km2, isto e, aproximadamente 

50% da superficie total da regiao. 

Os pantanos se originam de um conjunto de fatores. 

A elevada pluviosidade na escarpa da Serra do Mar, por 

onde passam as isoietas anuais de l.SOO"111 a 2.400inin, oca- 

siona a formacao de um grande numero de cursos d'agua 

que se dirigem para o mar atravessando as planicies de 

muita fraca declividade e de solo argiloso, impermeavel. 

Durante a epoca das chuvas, de Outubro a Margo, os rios 

transbordam e as aguas se espraiam pelas depressoes. Deve 

se levar tambem em consideracao a pluviosidade na propria 

Baixada pois que, embora menor do que na Serra, ela e 

geralmente elevada, salvo em alguns pequenos trechos 

como, por exemplo, em Cabo Frio. As isoietas anuais de 
1 lOOmm a | 3Q0nim atravessam toda a regiao. Troncos de 

arvores e galhos caidos bem como a vegeta^ao aquatica, 

constituida de tabua, guaxima, agua-pe, etc., tambem con- 

tribuem para a formacao dos pantanos, dificultando o escoa- 

mento das aguas. Em certos trechos do litoral, notada- 

mente na Baia de Guanabara, a preamar, determinando a 

penelracao do mar pelos estuarios ate distancias que alcan- 

gam em alguns rios a 6 Kms-, ocasiona a inversao da cor- 

rente e a elevaqao das aguas e conseqiiente inundacao das 

margens. Assim, por exemplo, o Rio Meriti percorrendo 

um trecho da Baixada da Guanabara com cotas de apenas 

1,60® de altitude, durante a preamar de sizigia alaga gran- 

des extensoes. 
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Os brejais proximos ao litoral sao muitas vezes for- 

mados pela colmatagem. A maior parte do litoral flumi- 

nense se aclia em adiantada fase de regulariza^ao; os anti- 

gos golfos e enseadas de uma costa outrora bastante recor- 

tada foram se colmatando e se retificando pela acao cons- 

trutora das vagas que formaram os cordoes de areia ou 

restingas pela deposi^ao do material em suspensao nas 

aguas, seguindo a direcao dos ventos mais constantes, NE 

e SW, que sopram obliquamente ao litoral. Em conse- 

qiiencia da barragem pelos cordoes de areia, pequenos cur- 

sos d'agua nao conseguem se escoar para o Oceano e se es- 

praiam formando brejais. 

A agao do homem tambem e, em parte, responsavel 

pela origem de muitos pantanos. Os currais de peixes cons- 

tantemente sao impecilhos ao livre escoamento das aguas; 

os aterros das estradas de ferro e de rodagem, construidos 

muitas vezes sem se levar em consideragao as inunda^oes, 

desempenham o papel de verdadeiras represas, pois varies 

deles possuem boeiros com secao insuficiente a vasao das 

aguas ou foram instalados em cotas demasiadamente ele- 

vadas. 
★ ★ ★ 

3 — Entre os elementos naturais que contribuem para 

dar unidade a Baixada Fluminense destaca-se o cliraa. Si 

analisarmos os principals elementos climaticos verificare- 

mos que toda a regiao pode ser enquadrada, de uma ma- 

neira geral, dentro de um certo tipo do clima. Observan- 

do-se a temperatura media anual nota-se que toda a Bai- 

xada esta compreendida dentro das isotermas medias anuais 

de 21° a 23°; a amplitude termica oscila durante o ano ape- 

nas entre 5° e 7°. As isotermas de 19° e 20°, correspondendo 

ao mes mais frio, percorrem toda a regiao. 

Quanto a pluviosidade, observamos que as isoietas 

anuais de QOO111"1 a l.SOO™511 se estendem ao longo da Baixada, 

paralelamente ao litoral, crescendo a queda anual de chu- 

vas a medida que se aproxima da Serra do Mar. No que 

diz respeito a distribuicao das chuvas durante o ano veri- 

ficamos que o periodo de maior pluviosidade abrange seis 

meses indo de Outubro a Marco; nesse periodo a porcen- 

tagem de precipita^oes oscila entre 64% e 77% da pluvio- 

sidade anual. A maior quantidade de chuvas cae, geral- 

mente, nos meses de Dezembro e Janeiro. O periodo de 

estiagem abrange os meses de Abril a Setembro, caindo, 
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de mm modo geral, a menor quantidade de chuvas nos me- 

ses de Junho e Julho. 

Ha, portanto, duas esta^oes caracteristicas na Baixada 

Fluminense: a de chuvas que corresponde aos meses mais 

quentes do ano e a da seca, abrangendo os meses menos 

quentes. Os graficos anexos, correspondendo as esta^oes 

de Campos, Macae, Cabo-Frio e Niteroi evidenciam perfei- 

tamente a correspondencia existente entre os periodos de 

chuva e de estiagem e a distribui^ao anual da temperatura 

media. 

De acordo com a classifica^ao de* Serebrenick(6) sobre 

os climas do Brasil, a Baixada possue o clima tropical semi- 

umido, isto e, "Tu" pois a temperatura media do mes mais 

frio e superior a 18°, a amplitude termica e inferior a 6° 

e a temperatura media anual e superior a 22°; quanto a 

pluviosidade existe um periodo seco definido e a precipita- 

cao anual esta compreendida entre 600m,m e 1.300mm. 

A Baixada Fluminense pode ser, tambem, levando-se 

em consideragao a classificacao de climas de Koppen, modi- 

ficada parcialmente por geografos americanos, enquadrada 

no tipo climatico "Afw", isto e, possue um clima de flo- 

resta tropical com uma esta^ao seca correspondente ao 

inverno. 

0 grande problema regional das inunda^oes resulta, 

principalmente, das condigoes climaticas da Baixada e re- 

gioes proximas pois o regime dos rios esta na estreita depen- 

dencia da pluviosidade. Ocorrendo as maiores precipita- 

coes no verao os cursos d'agua apresentam a descarga ma- 

xima nessa epoca. 

Um exemplo tipico pode ser observado no Rio Guandii, 

na regiao de Sta. Cruz: duas estaqoes localizadas na bacia 

desse rio, a de Vargem, no Ribeirao das Lages, e a de Sao 

Pedro, ambas na escarpa da Serra do Mar, registraram uma 

queda de SOO11111 e 200mm, respectivamente, em oito dias 

apenas no mes de Fevereiro; como conseqiiencia, o debito 

do Rio Guandii, que na estiagem era somente de 20in3 por 

segundo, passou a 200m3 na epoca das chuvas. 

0 nivel maximo atingido pelas aguas do Rio Paraiba 

do Sul, no seu curso pela Baixada Fluminense, ocorre em 

Fevereiro, um mes apos o maximo de pluviosidade regis- 

(6) 0 Dr. Salomao Sefrebreniek, do Servigo de Meteorologia do Minist^rio 
da Agrieultura, tern em preparo um trabalho sobre o clima do Estado do Rio dCe 
Janeiro. >, 
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trada na bacia e a cota minima tambem se verifica um 

mes depois do minimo de pluviosidade, isto e, em Agosto. 

A luta contra as inundagoes e os pantanos necessita, 

portanto, de recorrer ao estudo da hidrografia e dos ele- 

mentos climaticos da regiao. (7) 

* * * 

4 — A vegeta^ao e outro elemento natural que reflete 

as condicoes climaticas. No mapa que elaboramos repre- 

sentando a distribuicao dos principals tipos de formagoes 

vegetais (vide mapa da vegeta^ao natural) deparamos com 

a floresta tropical se estendendo pela maior parte da re- 

giao. Essa floresta faz parte das matas costeiras, tipo de 

formacao que se estendia desde o Nordeste ate o Rio Grande 

do Sul na franja do litoral. Atualmente sao raras as matas 

na regiao pois a colonizacao nesses quatro seculos vem 

devastando o manto de vegetacao natural. 

Inicialmente as matas costeiras constituiram mesmo 

uma das principais atra^oes da regiao em virtude da ex- 

tragao do pau-brasil; as derrubadas para o fornecimento 

de material de construcao e para o aproveitamento do solo, 

rico em humus, durante a intensa exploracao agricola, aliada 

ao consumo enorme de lenha pelos engenhos, determinaram o 

desaparecimento da maior parte dessas matas. A vegeta- 

cao que subsiste e constituida de florestas secundarias, bas- 

tante degradadas, encontrando-se mesmo nessas matas ve- 

Ihos cafeeiros, testemunhos de antigas plantacoes que subi- 

ram pelas encostas. (8) 

Entre as essencias florestais mais afamadas da regiao 

salientam-se a peroba, o jacaranda, os ipes, amarelo ou 

roxo, a cabreuva, etc. Os remaijescentes dessas preciosas 

matas sao encontrados ainda nas regioes mais elevadas, 

como por exemplo, em certas areas do Macigo Carioca- En- 

tre Cabo-Frio e o Rio Sao Joao permanece ainda inexplo- 

rada uma larga faixa de mata virgem; contudo essa floresta 

e apenas uma reliquia das antigas matas .(vide fig. 8). 

Os mapas que apresentamos nesse trabalho indicando a 

(7) Entre os trabalhos que tratam da hidrografia da Baixada Fluminense 
destacam-se a. "Coutribuigao para o estudo hidrom^trick) do Eio Paralba do Sul" 
de Magarinos Torres, P. E. o " Saneameuto da Baixada Flununense'relatdrio 
apresentado por Hildebraudo de Araujo G6es. 

(8) Vide "Fitogeografia do Brosil'' de A. J. de Sampaio — pdgs. 
148/14^. 
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ocupa^ao do solo mostram perfeitamente o recuo da flo- 

resta tropical ou "sertao" do litoral para a escarpa da Serra 

do Mar diante da invasao dos canaviais e outras culturas. 

O aspecto mais freqiiente observado na paisagem ve- 

getal e o de capoeiras, cerrados e campos com pequenas 

moitas ou arvores isoladas. (vide figs. 1 e 3). 

Outra forma^ao vegetal da Baixada e consiituida pelos 

campos que se localizam, geralmente, nas grandes plani- 

cies como em Santa-Cruz, nos Gampos-Novos de Sao Joao 

e na Planicie Gampista. Os antigos campos tambem desa- 

parecem nessas areas dando lugar a novas gramineas in- 

troduzidas pelo homem.(9). 0 jaragud, o capim-gordui 

etc., atualmente se estendem por varios desses campos. 

A ocorrencia dessa vegetagao herbacea numa regiao em 

grande parte coberta de florestas deve estar ligada a natu- 

reza do solo arenoso das planicies e, tambem, provavel- 

mente, as freqiientes inunda^oes como, por exemplo, e o 

caso dos pastos que se formam no local de antigos brejos 

da regiao de Campos; as enchentes periodicas dessas de- 

pressoes nao permitem o desenvolvimento da vegetagao 

arborea. 

Nos brejos, nas margens inundaveis e nos proprios cur- 

sos d'agua e lagoas ocorre uma vegeta^ao higrofila consti- 

tuida, geralmente, de especies como o peri-peri, a tabua, 

a guaxima. (vide figs. 9 e 10). 

O mangue (Rizofora mangle) localiza-se no contorno 

da Baia de Guanabara e como flora halofila que e, somente 

ate onde chegam as aguas do mar. Nos estuarios de muitos 

rios, onde as aguas sao mais calmas tambem se verifica a 

ocorrencia dessa vegetacao litoranea dos tropicos. 

A flora psamofila das praias e das restingas e das 

mais tipicas e conta com especies varias como, por exemplo, 

a pitangneira, muitas vezes em moitas, a aroeira, o ca- 

jueiro, 

Na restinga de Gabo-Frio as bromeliaceas e as cacta- 

ceas ocorrem com frequencia como o gravata, a cabeca de 

frade, o aveloz, etc. (vide fig. 11). 

Nas restingas da regiao de Campos a flora e variada e 

se apresenta em verdadeiras "avenidas naturais" ou em 

(9) Narra Carneiro da Silva que o eapim da cidade, a grama da colo- 
nia (coloniao) e o capim d'Angola foram introduzidos em Campos, o pri- 
meiro em princxpios do seoulo XYIII e os "filtimos no irdcio do pdctilo X i X 
— "Memdria topogrddica e histdrica Bobre os Campos dos Goitacazea — 
pfig, 71. 
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faixas, acompanhando o relevo pois nas eleva^oes forma- 

das exclusivamente de areia surge uma vegetagao lenhosa, 

arbustiva e xerofila e nas depressoes uma flora constituida 

de especies herbaceas e higrofilas. Essa sucessao de for- 

ma^oes se estendem paralelamente por toda a faixa de res- 

tingas na foz do Rio Paraiba imprimindo k paisagem uma 

feicao tipica e testemunhando as varias fases do reciio do 
mar. (vide fig. 12). As diferentes formacoes vegetais des- 

sas restingas devem ser atribuidas a natureza do solo, pois 

enquanto as elevacoes sao constituidas de areia as baixadas 

possuem terrenos argilosos, de origem continental, mistu- 

rados em maior ou menor porcentagem ao fundo are- 

noso.(10) 

O conjunto dos aspectos fisicos que descrevemos im- 

prime a Baixada Fluminense uma fisionomia propria que 

se destaca na faixa litoranea do Brasil e permite considera-la 

como uma verdadeira regiao natural. 

(10) "Vide A. J. de Sampaio. obra citada, p4g. 195 e Lamego, Alberto 
Eibedro — "Restingas na Costa do Brasil,, — p4g. 29/30. 





FIG. 1 —- Contrafortes da Serra do Mar. Trecho da Serra de 
Bra^ana entre Sant'Ana de Japuiba e Itaboral Note-se a 
planicia quaternaria ao pe do maci^o arqneano e a valeta de 

drenagem. 
(Foto do autor) 

m 

m 

m 

m 

■<« 

FIG 2 — Maci^o litoraneo. Paisagem vista do alto de Itaborai na diro- 
(;ao S. Dostaeam-se as cristas paralelas. A face voltada para o Oceano 
aprescnba um declive abruto cm contraste com o modelado suave que so 

ncta nessa area, 
(Foto do autor) 



FIG. 3 — Um mono ou "meia-laraa- 
ja^ destacando-se aa planicie quater 
naria; aspect© tipico da Baixada entre 
a Serra do Mar e o Maeico litoraueo 

( Poto do autor) 
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FIG. 4 — Os taboleiros terciarios no vale do Muriae. Obser- 
ve-se o relevo pouco movimentado desses terrenos sedimentares; 
a depressao rasa onde se formou uma pequena lagoa foi esco- 

Ihida para localiza^ao de nm aglomemdo humano, 

(Foto do autor) 



FIG. 5 — A Planicie Campista. Pai- 
sagem do treeho entre a margem di- 
reita do Rio Paraiba do Sul e a Lagoa 

Feia. 

(Foto do autor) 

: , 

FIG. 6 — Colmatagom da Lagoa Im- 
boassica ao de Maeae. Planicie ©m 
formagao pelo entulhamento da laguna 
barrada p©Ia restinga que ©e observa 

na linlia do borizonte. 

(Foto do autor) 
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FIG. 7 — Um pant^nal na Baixac a da Guanal).:ra. 

(Foto da D. R. B. F.> 
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F{G 8 — Mata tropical entr? os Campos-Xovos e Ba^ia de Sao Joao. 
ISTos limites dessa floresta encontra-se uma vegeta^ao xerofila, podendo 

notar-se na fotografia eactaceas e bromeliaceas. 

*>,' ^Foto do autor) 



M 

m m 

1 
m 

is* 

w * > l 

m 
m 

Em 
lAtm 'u%m m *m 

FIG. 9 — Piri-piri, ciperaeea con mm na,s mar. 
gens dos cursas d'agua da regiao. 

(Foto do autor) 
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FIG, 10 — Aguape (Eichliornia crassipes), vegetagao aqualica que 
contribue pai'a a obstru^ao dos rios. 

(Foto da D. S. B. F.) 



FIG. 11 — AsjKN/to da vegeta;;ao da restinga de Cabo Frio. 

(Foto do autor 
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Sul. 

12 — Vegetagao das restingas na foz do Rio Paraiba do 
Observc-se o contraste e o notavel paralelismo nas faixaa 

arenosas e argilosas. 

(Foto da D. S. B. F.) 



CAPITULO II 

AS SUB-REGIOES 

1 — Divisoes regionals. 2 — Zonas fisiogr6r 

ficas. 3 — Sub-regioes. 

1 — A Baixada Fluminense, embora constitiia uma uni- 

dade sob o ponto de vista geografico, diferenclando-se ni- 

tidamente de outros trechos do litoral brasileiro, nao e, 

entretanto, uniforme. Determinadas condicoes locals im- 

prlmem a paisagem natural e cultural diferenciagoes que 

possibilitam a distingao de zonas ou sub-regioes tanto do 

ponto de vista fisiografico como do antropogeografico. 

A divisao regional da Baixada ja foi objeto de varios 

estudos. A antiga Comissao de Saneamento (atualmente 

Departamento Nacional de Saneamento) antes de iniciar as 

importantes obras de drenagem por ela efetuadas a partir 

de 1934, dividiu, para fins tecnicos, a regiao em quatro 

sub-regioes baseando-se quasi que exclusivamente na dis- 

tribuicao das bacias fluviais. De acordo com esse criterio 

a Baixada compreende as seguintes sub-regioes: 

1.a Baixada de Sepetiba abrangendo as bacias dos 

rios que desaguam na Baia de Sepetiba, principalmente a 

do Rio Guandu. A area dessa sub-regiao e calculada em 

cerca de 1.500 K™2. 

2.a — A Baixada da Guanabara compreendendo uma 

superficie de aproximadamente 3.800 Km2 e abrangendo as 

bacias dos rios que desaguam na Baia da Guanabara. 

3.a — A Baixada de Araruama com cerca de 4000 K™2 

e abrangendo nao so a zona de lagunas que se estende da 

Lagoa de Marica a Lagoa de Araruama mas tambem as 

bacias dos rios que se localizam entre Cabo-Frio e Macae. 
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4.a — A Baixada de Goitacazes com uma superficie de 

8.300 Km2 e incluindo as terras que se estendem desde o rio 

Macae ate o rio Paraiba.(11) 

Outra divisao proposta para a regiao foi a que Deffon- 

taines e Froes de Abreu sugerem numa conferencia sobre 

a divisao regional do Estado do Rio de Janeiro separando 

a orla litoranea da Baixada propriamente dita.(12) 

Backheuser numa tese enviada ao IX Congresso Brasi- 

leiro de Geografia divide a Baixada Fluminense em quatro 

sub-regioes, abrangendo grupos de municipios: a) Campos; 

b) Cabo-Frio; c Rio de Janeiro; d) Angra dos Reis. 

De acordo com o autor essas zonas coincidem com os antigos 

focos de povoamento ou, na sua expressao, "pontos de an- 

coragem da civiliza^ao europeia" correspondendo, igual- 

mente, a diferentes aspectos fisiograficos. Da mesma forma 

os recursos economicos e a propria divisao politica com 

suas raizes no periodo colonial, contribuiam para a dife- 

renciacao dessas quatro sub-regioes.(13) 

A mais recente divisao regional da Baixada Fluminense 

foi efetuada em 1945 pelo Conselho Nacional de Geografia 

que, sob a denomina^ao de zonas, distinguiu apenas a exis- 

tencia das Baixadas de Goitacazes, de Araruama e da Gua- 

nabara, considerando o territorio do Distrito Federal como 

fazendo parte da Baixada Carioca (14^. Essa divisao re- 

gional procurou harmonizar as caracteristicas fisicas e hu- 

manas com o ponto de vista administrativo e, conseqiien- 

temente, classificou as zonas por grupos de municipios, 

dentro de uma certa unidade geografica. 

2 — As varias divisoes regionais propostas, ao nosso 

ver, nao satisfazem inteiramente, pois mesmo a do Conse- 

lho Nacional de Geografia e de certa forma incompleta, re- 

(11) Go68, Hildebrando do Araujo — "Saneamento da Baixada Fla- 
minense — p&g. 13. 

(12) Conferencia realizada ©m 20 d© Agoeto de 1936 na Diretoria de 
Estatlstica da Produ^ao do Bio d© Janeiro; ease estndo nao foi pnblicado e 
as notaa que consegnimos eao insuficientes © muito gerais, ndo permitindo 
um conhecimento complete a respeito da mencionada divisao regional. 

(13) Backheuser, Everardo — "Da trilha ao trilho,, in "Anais do IX 
OongrcsBo Brasileiro de Geografia", vol. IV, p&g. 254. 

(14) Conselho Nacional de Geografia — Service de Geografia e Car to- 
grafia — "Quadro sistemdtico da divisao regional brasileira". 
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conhecendo apenas tr^s sub-regioes. Baseando-nos, pois, 

nesse fato, julgamos que seria util para o nosso trabalho 

apresentar uma nova divlsao regional. 

Inicialmente adotamos como criterio para caracteriza- 

qao das sub-regioes on zonas, encarar apenas os element' 

naturais que melhor as individualizem. De acordo com 

esse ponto de vista acreditamos que a Baixada Fluminense 

poderia ser subdividida nas seguintes doze zonas fisiogrA- 

ficas: {vide mapa anexo), 

l.a — Literal de Sepetiba, abrangendo a restinga de 

Marambaia, trecho iitoraneo nas primeiras fases de regula- 

riza^ao; costa baixa, formada de praias e restingas com 

vegeta^ao psamofila. 

2-a — Literal da Guanabara compreendendo o contorno 

da Baia e apresentando como caracteristicas principais o 

seguinte: na entrada da Guanabara onde o relevo do ma- 

cigo arqueano cae a pique sobre o mar surgem trechos de 

costas altas, recortadas, ao lado de cordoes litoraneos e 

praias nas enseadas; na orla do interior prevalece uma 

costa baixa, formada de aluvioes continentals e raarinhos, 

recobertos de manguesais. 

3.a — Lagunas e restingas de Cabo-Frio, zona litora- 

nea que se estende desde a Lagoa de Marica ate a de Ara- 

ruama. Nesse trecho o litoral se acha numa fase bastante 

avangada de regulariza^ao pois as restingas, apoiadas em 

antigos promontorios, se alongam barrando o mar nas en- 

seadas e formando as lagunas. Um clima mais seco na zona 

de Cabo-Frio e uma vegeta^ao tipica de restingas, consti- 

tuida por esp^cies xerdfilas, contribuem para melhor carac- 

teriza^ao dessa sub-regiao natural, (vide fig. 13). 

4.a — Litoral de Cabo-Frio a Macae apresentando um 

primeiro trecho entre a Barra de Cabo-Frio e o Cabo de 

Bilzios, onde o cristalino chega ate o mar, recortado e de 

costas altas e um segundo trecho entre o Cabo de Biizios e 

a foz do Macae de costas mixtas. Nesse segudo trecho, em 

alguns pontos o arqueano atinge o Oceano e em outros se 

estendem costas baixas, pantanosas, com freqiientes man- 

guesais, principalmente nos estuarios dos rios. Praias e 

restingas tambem se encontram nessa se^ao do litoral flu- 

minense. (vide fig. 14), 
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5.a — Restingas paralelas, trecho do litorai que se es- 

tende desde a foz do Rio Macae ate a foz do Guaxindiba. 

A fei^ao caracteristica dessa costa e a de uma serie de 

faixas arenosas e paralelas que vao conquistando o mar 

pela intensa deposi^ao de sedimentos. Gursos d'agua nao 

conseguem desaguar, barrados pelas restingas formam la- 

goas e embrejam a regiao. A vegetagao xerofila das res- 

tingas acompanha o paralelismo das faixas de areia en- 

quanto que nos brejos se desenvolve uma vegetagao hi- 

grofila. 

Ao Norle do Rio Guaxindiba, prolongando-se pelo lito- 

rai sul do Espirito Santo, as barreiras terciarias atingem o 

mar, desaparecendo as praias. 

6.a — Planicie de Santa-Cruz, formada pelos aluvioes 

do Guandu e pelos sedimentos de origem marinha, distin- 

gue-se pela sua topografia notavelmente plana e pela vege- 

ta^ao de campos e de matas secundarias. Devido ao relevo 

a area abrangida pelas inundacoes durante o verao e geral- 

mente vasta. (vide fig. 15). 

7.a — Morros e planicies da Guanabara, zona cuja fei- 

^ao tipica e a ocorrencia das colinas ou "meias-laranjasw 

com poucas dezenas de metros de altitude, intercaladas pe- 

las planicies ou varzeas dos pequenos rios que vao desaguar 

na Baia de Guanabara. Os pantanos ocupam grandes ex- 

tensoes nesse trecho da Baixada Fluminense. (vide fig. 16). 

8.a — Maci^o litoraneo onde a topografia, bastante tra- 

balhada pela erosao, apresenta vales largos, declives sua- 

ves na face voltada para o interior da Baixada, altitudes 

atingindo algumas centenas de metros e relevo mais mo- 

vimentado com verdadeiras escarpas na fachada do lito- 

rai. Algumas florestas ainda se encontram nos trecljos mais 

elevados porem a vegetagao predominante e a de capoei- 

ras e a de campos. 

9.a — Planicie de Cabo-Frio a Macae, zona onde os 

campos, as capoeiras, e restos da grande mata tropical se 

sucedem; lagoas e brejos ocupam vastas areas e a feicao pre- 

dominante do relevo e a de uma planura em que se inlerca- 

lam alguns macicos de pequena altitude. 

10.a — Altos vales e contrafortes centrais, zona de con- 

tacto entre a Baixada e a escarpa da Serra do Mar- Apre- 

senta um relevo mais movimentado, vales mais estreiios 
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e mesmo trechos de rios ja encachoeirados. Vegeta^ao 

florestal ainda presente embora a devasta^ao pelo homem 

progrida rapidamente. (vide fig. 17). 

11.a — Planicie Campista. Yasta planura formada pelo 

aluvionatnento de origem continental e pela sedimenta^ao 

marinha. Um emaranhado de lagoas, brejos, rios e ca- 

nais se estende pela planicie, dando-lhe um aspecto tipico e 

testemunhando tratar-se de uma area em plena forma^ao. 

Vegeta^ao natural constituida de campos, matas e de flora 

dos brejos. (vide fig. 18), 

12.a — Taboleiros. Zona de terrenos sedimentares com 

topografia suave, quase plana e onde os cursos d'agua, 

como em grande parte da Baixada, nao conseguem escoa- 

mento na epoca das chuvas, embrejando vastas areas e 

formando inumeras lagoas. Vegetagao natural predomi- 

nantemente florestal. 

* * * 

3 — As zonas fisiograficas da Baixada Fluminense, 

cuja delimita^ao e aspectos fisicos mais importantes pro- 

curamos descrever de uma forma sumaria, nao solucionam, 

ao nosso ver, o problema bastante complexo de uma divisao 

regional. 

Inicialmente devemos acentuar que e bastante dificil 

delimitar com certa precisao as sub-regioes naturais pois os 

elementos fisicos que as caracterizam nao se dispoem numa 

separacao nitida, em compartimentos estanques. Tomemos 

como exemplo as zonas dos raorros e planicies da Guana- 

bara e do Macico Litoraneo; sera possivel estabelecer os 

limites exatos, por meio de uma linha, entre essas duas 

sub-regioes naturais? Acreditamos que nao, pois passa-se 

insensivelmente de uma area para outra como tambem se 

passa quasi sem se perceber do mesmo macico do litoral 

para as planicies e morros que se estendem entre Gabo- 

Frio e Macae- Embora no interior das zonas naturais pos- 

samos observar aspectos fisicos que as caracterizam, exis- 

tem entre el as faixas de transicao que tornam extrema- 

mente dificil, senao impossivel, uma demarca^ao rigorosa. 

Acentuamos, portanto, que no mapa das zonas fisiograficas 

que apresentamos, os limites dessas zonas sao esquema- 

ticos; procuramos tra^a-los baseando-nos em cartas gerais 

do relevo, da estrutura do solo e em cartas topograficas 
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mais detalbadas, in as verificamos, pelos motivos expos- 

tos acima, que nao seria possivel estabelecer a linha limi- 

trofe com rigorosa exatidao. 

A dificuldade no tra^ado dos limites das zonas fisio- 

graficas nao constitue, entretanto, o principal motive para 

que se adote um outro criterio para a divisao regional. 

Embora util aos estudos regionais, principalmente na 

parte relativa a Geografia Fisica, a divisao em zonas natu- 

rais nos parece, muitas vezes, restrita, aoademica, artifi- 

cial, fugindo a propria realidade. 

Devendo considerar-se nos estudos geograficos os dois 

elementos — meio e homem — nao seria preferivel partir 

do elemento humano e nao do quadro fisico para se efe- 

tuar a classifica^ao das regioes? 

A nocao de regiao ou "pals" existe na mente dos mora- 

dores de uma determinada area qualquer que seja o sen 

grau de cultura e independe, portanto, dos conhecimentos 

cientificos a respeito dessa regiao. Tan to o camponSs euro- 

peu como o caboclo brasileiro distinguem perfeitamente as 

varias regioes e geralmente as denomina^oes dessas zonas 

passam de gera^oes para gera^ocs atraves da tradi^ao oral. 

Um exemplo, apenas, cr^mos ser suficiente: — a "Zona 

da Mata" em Minas Gerais, regiao onde a antiga denomi- 

nacao dada pelos primeiros povoadores persiste, a despeito 

da formacao florestal que a caraterizava ter quase que 

totalmente desaparecido em virtude da agao do homem que 

a substituiu pelas culturas e pastagens. 

Acreditamos, portanto, ser preferivel para os estudos 

regionais efetuar-se a classifica^ao ou subdivfsao em zonas 

de acordo com o conceito local, isto e, com a nogao de 

regiao ou "pais" dos proprios habitantes e nao tentar en- 

quadrar essas zonas considerando-se apenas os aspectos 

fisicos. 

Quais sao, pois, as regioes diferenciadas pelos habi- 

tantes da Baixada Fluminense? Desde os tempos coloniais 

pelos menos tres sub-regioes ja se distinguem: os "Recon- 

cavos do Rio de Janeiro", "Cabo-Frio" e os "Campos dos 

Goitacazes". (15>. Esta ultima zona, por exemplo, desde 1785 

vem descrita e delimitada. Assim Couto Reis tra^ava as 

Suas fronteiras num manuscrito datado desse ano: "Entre 

(15) Vid© "Relat6rio do Marque® do t^wfadio-" e "Rela<;aea,, quo 
acompauham este R©lat6rio in R. L H. G. B., 4, 409 © 76, I, 285. Vido, 
Igualmento, os cronistaa © hiatoriadoreo do inioijo do- s&Solo XIX cpmo Piearro, 
Cameiro da Silva, Padre Perereca, etc. 
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os 21 e 22 graos de Latitude Austral e os 31,1 e 31,5 de Ion* 

getude estao situados os Campos Goitacazes, hum dos mais 

importantes e interessantes Districtos do Rio de Janeiro por 

sua fertilidade e comercio. Os seus termos ou Limites de 

Norte a Sul sao os Rio Cabapuana (Itabapoana) e Macae; 

este os divide do Districto de Cabo-Frio, assim como aquele 

do da Capitania do Spirito Sancto, tendo de hum a outro 

extreme confinante 28 legoas de extensao contadas pela Costa. 

A Leste confinao com o Mar Brazilico e a Oeste com sertoens 

das Minas Geraes, em meio das quaes discorre a Cor- 

dilheira ou Serra Geral que sahindo da Capitania dos 

Ilheos com a denomina^ao de Serra dos Aimorez ou dos 

Goitacaz passa atravessando a do Porto Seguro, a concor- 

rer com a dos Orgaos do Rio de Janeiro'*.(16) 

A consciencia ou idea de "pais" no sentido atual de 

regiao ha muito tempo jd existe entre os campistas como 

podemos verificar numa "Memoria" publicada em 1819 que 

se inicia pelas seguintes palavras: "Os campos dos Goita- 

cazes sao um paiz fertilissimo da Provincia do Rio de Ja- 

neiro..." (segue-se a descri^ao das fronteiras do "pais" 

identicas as apresentadas por Couto Reis). (17> A expressao 

"paiz", alias, e empregada pelo autor no decorrer de toda 

a monografia com o sentido de "regiao" e mesmo de "pe- 

quena patria" cmo se pode concluir do seguinte trecho: 

"Os naturais dos Campos sao hospitaleiros e sociaveis e 

amao com extremo a sna patria. Sao inclinados a festas, 

no que consomem grande parte das suas rendas, sao gasta- 

dores e poucos ha naturais do paiz que ajuntem riquezas, 

pela pouca economia que fazem. (18> (O grifo e nosso). 

Acreditamos, portanto, que a Raixada Fluminense deve 

ser dividida nao apenas em "znnas fisiograficas" mas em 

verdadeiras "sub-regioes geograficas", isto e, em "paises", 

termo atualmente em desuso, ou melhor, aplicado entre 

nos em relagao a unidades politicas estatais. 

Uma regiao geografica ou "pais", ao nosso ver, deve 

considerar nao somente os elementos naturais que Ihe sao 

peculiares mas principalmente o elemento humano que, uti- 

lizando-se dos recursos locals e dando a dreas fisicamente 

diferentes uma certa unidade pelo povoamento, ocupa^ao 

(16) Couto Reis, Manoel Martins do — "Descrip^ao Geogr&fica, Poll- 
tica e Cronographlca dos Oampoe Ooitacax", pftg. 1. 

(17) Carneiro da Silva, Josfi — "Memoria topographies e historica sobre 
Os Campos dos Goitacazes Mt pfig. 9. 

(18) Carneiro da Silva, obra eitada, pfig. 61, 
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do solo, vias de comunica^ao, e quem na realidade "cria" 

a regiao. 

Cada "pais" pode conter mais de uma zona natural, 

pois justamente o aproveitamento de recursos de zonas di- 

ferentes e que determina a interpenetra^ao e a unidade regio- 

nal. Assim, por exemplo, poderiamos separar a faixa lito- 

ranea da regiao continental sob o ponto de vista humano? 

Na Baixada Fluminense, como alias em outras regioes do 

Brasil, ha uma relagao estreita entre a costa e as matas 

que Ihe ficam proximas. Mesmo entre os indigenas, cuja 

sujeicao ao quadro natural poderia ser motivo para sepa- 

racao nas duas areas, observamos, ao contrario, uma es- 

treita liga^ao com regioes naturais diferentes e mesmo 

opostas. Embora dedicando-se a pesca as tribos do literal 

nao podiam passar sem a exploracao da floresta que, alem 

de fornecer a madeira para as embarcagoes, armas e uten- 

silios, proporcionava-lhes a ca^a e possibilitava a cultura 

da mandioca nas clareiras. 

Com o progresso da humanidade e o desenvolvimento 

da tecnica mais unidas se tornam as regioes naturais em 

virtude da constru^ao e do aperfei^oamento das vias de 

comunica^ao e dos meios de transporte. Nao e de se es- 

tranhar, portanto, que no Estado de Sao Paulo a nogao po- 

pular de zonas esteja associada as estradas de ferro que 

atravessam e unem regioes fisicamente diversas. 

Para a caracterizacao das sub-regioes ou "paises" da 

Baixada Fluminense deveriamos, pois, considerar dois 

aspectos: — os quadros naturais ou "zonas fisiograficas" 

e os elementos que resultaram das atividades humanas no 

meio fisico. Baseando-nos nesse criterio e que inicialmente 

apresentamos a sub-divisao em regioes naturais, abordando 

as peculiaridades regionais no que diz respeito ao elemento 

humano nos estudos concernentes as paisagens culturais. 

O problema do tracado dos limites das sub-regioes na- 

turais permanece, igualmente, na delimita^ao das sub-re- 

gioes geograficas, pois entre varias zonas nao ha fronteiras 

nitidas mas sim faixas de transicao. A separacao pelos li- 

mites inter-municipais e uma solucao evidentemente pre- 

caria em virtude dessas divisas, muitas vezes, destacarem 

areas de uma regiao para outra a que nao deveriam perten- 

cer. Contudo, apesar de deficiente, essa solucao em certos 

casos pode ser utilizada como acontece com a Baixada Flu- 
minense. 
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Na regiao em estudo o tragado dos limites municipals 

nao tern se alterado de maneira notavel nos ultimos tempos, 

proVavelmente motivado pelo fato de se tratar de uma zona 

de povoamento muito antigo e de certa forma estabilizado. 

Basta citarmos o exemplo das fronteiras da sub-regiao ge- 

ralmente conhecida pelo nome de "Campos" ou "Baixada 

dos Goitacazes" as quais ainda hoje sao as mesmas que as 

mencionadas por Couto Reis em 1785. Nao se processou, 

na Baixada, um grande fracionamento municipal e mesmo 

quando se dividia um territorio municipal tal fato se dava 

dentro de uma sub-regiao como, por exemplo, sucedeu com 

o antigo Distrito de Cabo-Frio, do qual se destacaram os 

municlpios de Araruama e de Sao Pedro d'Aldeia. 

Levando em consideracao esses fatos dividimos a Bai- 

xada Fluminense em cinco zonas geograficas {vide o mapa 

anexo das sub-regides) abrangendo grupos de municipios 

e tracando os limites pelas fronteiras municipals, embora 

tal delimitacao deva ser considerada esquematica como a 

das zonas fisiograficas. 

Apesar de suas falbas essa delimitacao apresenta van- 

tagens. Assim, gramas a ela, podemos comparar a distri- 

buicao das densidades da populacao das sub-regioes em 

epocas diferentes como pode ser observado nos mapas 

anexos (vide mapas da densidade da populagdo em 1920 

e 1940) elaborados com dados estatisticos, por municipios, 

dos Recenseamentos de 1920 e 1940. 

Igualmente tal divisao nos permite confrontar alguns 

aspectos da ocupacao do solo nas sub-regioes de acordo com 

os dados do Censo de 1940 como pode ser verificado num 

mapa incluso. (vide mapa da distribuigdo por municipios 

das areas ocupadas nos estabelecimenfos agricolas por la- 

uouras, pastagens e matas em 1940). (19> 

(19) Gumpre a<icntnar que apenas para os mapas ©m, qu© so represeu- 
taram os dados estatisticos dos censos de 1920 © 1940 4 que taragamos a liuha 
divis6ria da Baixada pelas fronteiras municipais. Nos outros mapas, "relevo 
dc solo", "vegeta^ao natural" © "ocupagao do solo", a linha limitrofe da 
regiao passa pela curva de nlvel d© 100 raetros, (de acOrdo Oom a "Oarta 
luternacional do Mimdo ao 1.000.000°", folhaa de Sao Paulo © Bio de Ja- 
reiro © d© Victoria) asoliipso qu© correspond© & "rair, da Serra" © ond© nja 
realidade terminam as terras baixas © prlncipla a escarpa, Embora os mapas 
de populacao © d© distribuigao das lavouras, pastagens © umtas incluam 
trechos da ©scarpa da Serra do Mar ds terras da Baixada, tal fato nao 
invalida a representaqao cartogr^fica porque esses trechos montanhovsos sao 
geralment© despovoados. Mesmo quando o povoamento penetrou pelo talud© da 
Serra, como no caso do vale do Macacd, trata-se na realidade de elementos 
Integra dos si planicie litor§,nea e nao ao planalto. 
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Evidentemente si todos os dados estatisticos dos vdrios 

censos fossem obtidos por unidades territorials menores do 

que os municipios, como por exemplo as distritos, Ssses 

dados poderiam ser cartografados com mais precisao, isto 

com uma localiza^ao mais proxima da realidade. Nesse 

caso a sub-divisao regional, adatando-se a estas unidades 

menores, apresentaria igualmente uma delimitagao mais 

exata. 

A divisao regional da Baixada que apresentamos dis- 

tingue as seguintes sub-regioes: 

I — Planicie de Santa-Cruz ou Baixada de Sepetiba 

que se estende desde a faixa litoranea da Baia de Sepe^ 

tiba ate a raiz da Serra do Mar. A maior area dessa sub-re- 

giao pertence ao municipio de Itaguai. 

II — Baixada da Guanabara, compreendendo as se- 

guintes zonas naturals: morros e planicies da Guanabara, 

contorno da Baia do Rio de Janeiro e o Maci^o de Niterdi. 

O terrilorio dessa sub-regiao abrange os municipios de 

Nova-Igua^u, Duque de Caxias, Mage, Itaborai, Sao Goncalo 

e Niteroi. 

III — Cabo-Frio e as lagoas litoraneas ou Baixada de 

Araruama que compreende as lagunas e restingas de Ma- 

rica ate Cabo-Frio, parte do Maci^o Litoraneo e a planicie 

de Cabo-Frio ao Rio Sao Joao. Os municipios da Marici, 

Saquarema, Araruama, Sao Pedro d'Aldeia e Cabo-Frio per- 

tencem a essa sub-regiao. 

IV — Vales e contrafortes centrals, regiao que alem 

de se estender na sua maior parte pela zona fisiografica de 

identico nome engloba tambem a planicie e o litoral entre 

o Rio Sao Joao e o Rio Macae. Fazem parte dessa sub-re- 

giao os municipios de Gachoeiras de Macacti, Rio Bonito, 

Silva Jardim e Casemiro de Abreu. 

V — Planicie Campista ou Baixada de Goitacazes, 

abrangendo a planicie aluvional do baixo Paraiba do Suit 

os taboleiros terciarios, os maci^os que se ramificam ou se 

destacam da Serra do Mar e a faixa litoranea de restingas 

entre os rios Macae e Guaxindiba. Os municipios de Ma- 

cae, Campos e Sao Joao da Barra estao compreendidos 

dentro dessa sub-regiao. 
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Si confrontarmos a divisao regional que apresentamos 

com as anteriormente citadas poderemos notar que apenas 

acrescentamos uma nova sub-regiao: — a dos vales e con- 

trafortes centrais — especie de zona de transi^ao, sem ca- 

racteristicas ainda bem definidas, entre as regioes da Gua~ 

nabara, de Cabo-Frio e de Campos. 

O fato de nao depararmos com grandes divergfencias 

nas varias classificagoes propostas para a divisao regional 

da Baixada Fluminense evidencia perfeitamente tratar-se 

de uma regiao onde o povoamento antigo, a fixaQao e o 

apego a terra possibilitaram uma integra^ao dos homens ao 

quadro natural, permitindo-lhes, conseqiientemente, a ela- 

bora^ao de sub-regioes ou "pa^ses,^ 
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FIG. 13 — Restinga e dunas em Cabo-Frio. 
(Foto da Prefeituro Municipal de Cabo-Frio). 
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FIG. 14 — Literal de Macae. A praia de Imbetiba, um tipico tombolo. 

(Foto do autor) 



FIG. 15 — Planicie de P.inta-Gruz (Seqao ''F" do Xucloo 
Colonial) 

(Foto Odiloii Nogueira ds Matos) 

4^ 

FIG. 16 — Pantanais da Baixada de Guanabara. Xo primeiro 
piano abertura dc um canal na Bacia do Iguatpi. 

(Foto do autorl 



FIO. 17 — Altos vales e coutrafortes da Serra do Max. Treclio 
entre Itaborai e Rio Bonito. 

(Foto do autor) 
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FIG. 18 — A Planlcie Campista. Trecho 

entre o Rio Paraiba do Sul e a Lagoa Feia. 

(Foto do autor) 





2." PARTE 

AS PAISAGENS ANTIGAS 

CAPITULO I 

O CICLO DO AgtJCAR E A PAISAGEM 

1 — Engenhos e currais. 2 — O imperio da cana de 
agucar. 3 — A paisagem rural no inicio do seculo XIX. 
4 — O triangulo rural da paisagem canavieira. 5 — As 
vlas de comunica^des e os meios de transport©. 6 — 0§ 
engenhos a vapor e a modificafiao da paisagem. 

"Foi com o eiclo do a^ucar que se instaurou 
a colonizacao. E' com a forma^ao patriarcal e 
a economia escravocrata que o conqmstador se 
transforma de traficante em colonizador, reali- 
zando a posse do meio geografico, e surge, alnda 
que somente ao longo do litoral como modificador 
da paisagem, violentando a natureza para sobre- 
por as regioes naturals uma paisagem cultural, 
fortemente caracterizada pela "casa grande" (6 
a casa que revela o homem), pela senzala, pelos 
engenhos e canaviais e por toda essa floracao 
magnifica da arquitetura colonial das fortalezas, 
das tgrejas e dos conventos,^ 

Fernando de Azevedo — "A Cultura 
Brasileira * ^ p^gB. 42/43. 

1 — 0 colonizador portugues encontrando no seculo 

XVI tres regioes do litoral brasileiro propicias a implanta- 

^ao da lavoura canavieira, Pernambuco, Bahia e Rio de 

Janeiro, fixou-se nessas areas, imprimindo-lhes um aspecto 

bem diferente de outros trechos litoraneos que, menos favo- 

raveis a cultura da cana de a^iicar, permaneceram por lon- 
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gos seculos ao abandono, despovoados ou com um povoa- 

mento estremamente rarefeito e uma economia primitiva 

de subsistencia. 

A Baixada Fluminense sendo, portanto, um dos cen- 

tres de exploragao comercial, tornou-se durante o periodo 

colonial um dos poucos focos de povoamento no litoral, 

uma especie de ilha de civilizacao, pois que a colonizacao 

portuguesa se caraterizou pela descontinuidade, isto e, pela 

distribuicao do elemento humano em alguns pontos da fai- 

xa litoranea, ligados pela via maritima. 

Sendo de inicio uma zona de povoamento que gravi- 

tava dentro do raio de a^ao de Sao Vicente, de onde vieram 

os primeiros colonos, as primeiras mudas de cana e os 

primeiros animais, verificou-se desde logo que as svas con- 

di^oes geograficas eram mais favoraveis a cultura da cana 

do que a estreita faixa de terra do litoral vicentino. Tra- 

tava-se de um trecho da costa relativamente largo entre a 

Serra do Mar e o Oceano, com um dim a tropical, 

recoberto em grandes extensoes por florestas densas, solo 

rico em humus, facilidade de comunicagoes pelas vias flu- 

viais e possuindo um recorte notavel — a Baia de Guana- 

bara — ancoradouro profundo, abrigado de ventos e com 

boas aguadas, condi^Ses que dificilmente eram encontradas 

no extenso litoral brasileiro- 

A regiao possuia uma popula^ao indigena relativa- 

mente densa que foi um precioso ponto de apoio nos tra- 

balhos iniciais de posse da terra. Valendo-se das rivali- 

dades entre as tribos nativas soube o colono portugues 

captar as simpatias das mais poderosas e dessa forma ex- 

pulsar os franceses que, preocupados apenas com a extra- 

gao do pau-brasil, nao chegaram a criar raizes na terra; 

utilizando-se dos recursos economicos dos nalivos, como a 

pesca e a cultura da mandioca, poude o colono contar com 

uma base de subsistencia. 0 proprio braqo indigena va- 

leu-lhe muito nao so para a luta contra o invasor frances 

como tambem para a constru^ao dos primeiros povoados 

e fundacao dos primeiros engenhos. 

O empenho em conserva-los junto aos estabelecimentos 

Portugueses era tao grande que doavam-lhes sesmarias com 

as mesmas garantias que se davam aos colonos brancos. 

(1) O chef© indigena Ararigboia que tan to atmliaia os portnguSses na 
Inta contra os francSses no Eio d© Janeiro, fixon-se com ena gent© no local 
da atnal Niter6i h instancia do Governador Mem d© 8a; nm colono doou-lhe 
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No trabalho de conguista do elemento indigena desta- 

caram-se as ordens religiosas, mormente a Companhia de 

Jesus; assenhoreando-se de grandes extensoes de terras, de- 

dicaram-se ativamente a coloniza^ao aliada a catequese. 

As aldeias fundadas pelos religiosos foram centres de fixa- 

cao do elemento native e nucleos de algumas cidades como 

por exemplo Itaguai, Sao Louren^o e Sao Pedro da Al- 

deia. <2> 

A implantagao da cultura canavieira na Baixada du- 

rante o periodo colonial, possibilitada pelas condigoes aci- 

ni a descritas, imprimiu a regiao um aspecto bastante carac- 

teristico. Os elementos principais da ocupa^ao do solo 

eram o engenho e o curral. 

A distribuicao geografica dos engenhos e currais da 

Baixada ate a primeira metade do seculo XVIII apresentava 

uma correla^ao estreita com a distribuicao da vegetagao na- 

tural (vide os mapas esquematicos: "Vegetacao natural*9 

e "Ocupagao do solo das primeiras decadas do seculo XVU 

at£ meados do seculo XVIII"). As regioes de matas eram 

consagradas a cultura da cana de a^ucar e os campos a 

pecuaria. Tal fato tambem se verificou no Nordeste onde 

a faixa litoranea, ocupada pelas florestas, tornou-se desde 

o seculo XVI uma regiao de intensa exploragao agricola 

e os campos ou savanas do sertao, bastante distanciados do 

literal, foram consagrados a pecuaria, constituindo o que 

jd se denominou com bastante felicidade "a retaguarda eco- 

nomica das zonas de engenho". Inicialmente lutou o 

colono na Baixada Fluminense com a falta dessa interlan- 

dia de pastagens que no Nordeste era tao extensa. Cercado 

de regioes cobertas de matas, muito distante dos currais do 

vale do Sao Francisco ou dos campos de Curitiba, o senhor 

de engenho tinha, contudo, necessidade imperiosa de abas- 

tecimento de gado bovino para o transporte e moagem da 

cana ou para a alimentacao prdpria e dos escravos. 6sse 

fato contribuiu para a expansao do povoamento no seculo 

wma sesmaria por escritura pfibli<?a e a poose dassas terras) ee processon solene- 
mente com um rito caracterlsticameutc feudal. Vide Joaouim Norberto —• 
"Memdria bist6rica © cTocumentadia das aldeias de indios do Rio do Janeiro", 
pags. 273/281, onde s© transcrevem as escrituras e auto de posse mencionados, 

(2) Vide Serafim Leitc na sua monumental "Histdria da Oompanhia de Je- 
sus no Brasil", principalmente o tomo VI onde o autor estuda minuciosamente 
a obra de colonina^ao doe Jesuit a© no Rio de Janeiro. 

(3) Sim on sen, Roberto C. — "Histdria Etfondmioa do Brasil", vol. !.•, 
pdg. 227 e Ellis Junior^ Alfredo — "Capituloe da Histdria Pidcoldgioa de Q. 
Paulo", pdg. 28, 



XVII em dire^ao aos campos das Goilacazes onde, apos ardua 

luta com os natives tao temidos que ocupavam a regiao, 

instalaram-se os primeiros currais. 

Havia tambem outros campos pertencentes aos jesuitas 
e aos beneditinos — os campos de Santa-Cruz, os campos 

de Bacaxa e os Campos-Novos de Sao Joao. Nos principios 

do seculo XVIII, segundo Antonil (4), o numero de cabe^as 

de gado em todos esses campos nao passava de 60.000, mi- 

mero relativamente pequeno comparado com as 500.000 

reses da Bahia e 800.000 dos sertoes de Pernambuco, locali- 

zadas em vastissimas areas. 

Nessa mesma epoca, de acordo ainda com Antonil, o 

numero de engenhos de aciicar do Rio de Jaeniro era de 136, 

produzindo anualmente 10-220 caixas, produgao pouco me- 

nor do que a da Bahia e de Pernambuco.(5) 

A distribui^ao dos engenhos e currais da Baixada Flu- 

minense nos meados do seculo XVIII pode ser observada 

na "Carta topografica da Capitania do Rio de Janeiro", 

elobarada por Manoel Vieira Leao e publicada em 1767. 

Por essa carta verifica-se que o reconcavo da Guana- 

bara tinha a primazia quanto ao numero de engenhos, en- 

genhdeas e olarias; em menor quantidade aparecem enge- 

nhos nas regioes da Ilha Grande e de Cabo-Frio; os Cam- 

pos dos Goitacazes figuram nesse mapa com pequeno nu- 

mero de engenhos, predominando nessa regiao as fazendas 

de criacao ou currais que contribuiam para o abastecimento 

da regiao de Guanabara em gado bovino.(6) 

A fundagao dos currais nos Campos dos Goitacazes le- 

vou Oliveira Vianna a afirmar o seguinte: "Em nossa his- 

toria o pastoreio e o antecedente obrigatorio da agricultura". 

"Da descricao de Maldonado ve-se que o curral e o meio 

mais rapido de conquista e povoamento. Depois do curral 

vem a fazenda, o engenho, o arraial, o povoado, a vila". 

(4) Antonil -— "Cultura e Opuleneia. do Era^il" p4g. 264. 
(5) Os dados de Antonil^ de aeordo com a obra citada, sao os eeguintes; 

Bahia — 146 engenhos, produzindo 14.500 caixas com o valor da 
1.070:2061400, 

Pernambuco — 246 engenhos^ produzindo 12.300 caixas com o valor 
de 834:140$000. 

Rio de Janeiro — 136 engenhos, produzindo 10.220 caixas com o va- 
lor de 630;796$400. Pags. 170/171/175. 

(6) Carneiro da Silva em "Memoria Topographiea e Historica s6br© os 
Campos de Goytacazes'pg. 53, menciona que trinta © tantas boiadas eraxn 
cn via das para o Rio d!e Janeiro anteri ormente ao surto da cana de a^dcar. 
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"O vaqueiro e, entao, em nossa historia, o vanguardeiro da 

civiiiza^ao. E' o batedor dos engenhos". 

Tais aiirraa^oes nao correspondem a verdade dos fatos 

historicos. Os primeiros currais nao antecederam, surgi- 

ram conjuntamente com os engenhos; tratava-se de cna- 

£ao em pequena escala, apenas como um complemento para 

a principal atividade que era a cultura da cana de a^u- 

car. Com o aumento das areas cultivadas nas regioes flo- 

restais do literal os currais recuaram para o sertao, onde a 

largueza de espa^o e a vegeta^ao natural favoreciam a pe- 

cuaria extensiva mas nao permitiam o desenvolvimento da 

agricultura devido a distancia. Alias a propria lei se ada- 

tava a essas condicoes geograficas pois uma Garta Regia de 

1701 proibia a criagao a menos de 10 leguas da costa.(8) 

A regiao dos Campos dos Goitacazes nao conheceu um 

grande desenvolvimento agricola nos primeiros tempos da 

coloniza^ao em virtude, principalmente, da luta dos colonos 

contra os grandes senhores latifundiarios. Evidentemente, 

um engenho exigia um emprego de capital muito maior do 

que um curral e nao se ia correr o risco de instala-lo em ter- 

ras alheias. Os poucos engenhos entao existentes estavam 

sujeitos a taxas coercitivas; (9) acrescente-se, ainda, a inse- 

guranqa geral que reinou na regiao ate 1750 para se com- 

preender que o ambiente nao era propicio a outra ativi- 

dade que nao fosse a cria^ao. 

Oliveira Vianna generalizou, portanto, um fato excepcio- 

nal, pois a Planicie Campista foi a unica regiao onde a pe- 

cudria extensiva precedeu a cultura canavieira. 

* * * 

2 — A Baixada ate meados do seculo XVIII era uma 

verdadeira sintese do Brasil colonial: os engenhos e currais, 

ou a agricultura e a pecuaria, que no Nordeste estavam tao 

(7) Oliveira Yiana — "Popula^oes Meridionals do Brasil", p&gs. 
100/101. 

(8) Vide Roberto Simonseru "Hist6ria Economica do Brasil" e Gilberto 
Preyre, "Nordeste". 

(9) Os sete capitaes, primeiros colonizadores apds o fracasso do donatfirio 
da Capitania ^da Paralba do Sul na colonizaQao dos Campos dos Goitacazes, 
eonseguiram doa^oes d1© sesmarias, em 1627, com a condi^ao de pagarem tributos 
aos donatArios no caso de levantarem engenhos. Um seculo depois as colonos 
da regiao reclamavam It Coroa o pagamento de tributos pesados sobre os engo- 
nhos. (Vide Caxnciro da Silva, obra citada, p4ga 29/30 © 36). 
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distanciados que chegaram a formar tipos diferentes de civi- 

liza^ao, no literal fluminense se localizavam bem prdxi- 

mos, 

A partir, porem, de 1750, aproximadamente, a cultura 

da cana de a^ucar passou a dominar quasi que exclusiva- 

mente, relegando para piano inferior outras atividades eco- 

nomicas, principalmente a pecuaria, imprimindo a regiao 

uma certa uniformidade na paisagem rural. 

Uma serie de fa tores determinou esse extraordinario 

surto da cultura canavieira na Baixada Fluminense. Pri- 

meiramente devemos lembrar as condigoes economicas da 

epoca- Na segunda metade do seculo XVIII, como acentlia 

Caio Prado Junior <10), a agricultura no Brasil-Colonia, 

apos o desenvolvimento e decadencia da mineragao, renascia 

sob o imperio de um conjunto de fatores: — maior procura 

e conseqiiente valoriza^ao dos produtos colonials em vir- 

tude do aumento da populacao europeia e um notavel in- 

cremento das rela^oes comerciais no mundo como reflexo 

da revolu^ao industrial que se iniciava. 

O declinio da pecuaria na regiao esta ligado, igualmente, 

a varias causas. Entre as mais importantes, devemos sa- 

lientar a expulsao dos jesuitas do Brasil. As fazendas des- 

ses religiosos, como Santa-Cruz, dos Campos-Novos e do 

Colegio, em Campos, eram, sobretudo, fazendas de cria^ao 

e so excepcionalmente cuidavam eles da agricultura; com 

a partida dos jesuitas as suas fazendas foram incorporadas 

ao Patrimonio Real e, como consequencia de pessima admi- 

nistracao, logo entraram em decadencia. Nao se deve es- 

quecer, tambem, que Mines Cerais, outrora regiao exclusi- 

vamente consumidora dos currais do Vale do Sao Frans- 

cisco, passara a ser, apos o declinio da minera^ao, abastece- 

dora do litoral, utilizando-se dos novos caminhos abertos. 

Nos meados do seculo XVIII solucionou-se a famosa ques- 

tao dos Assecas, passando a Planicie Campista a posse di- 

reta da Coroa, saindo, dessa forma vencedores os campistas 

sobre os senhores latifundiarios, donatarios da antiga gle- 

ba(n); como consequencia os Campos dos Goitacazes pas- 

saram a atrair os lavradores que num espaco de tempo 

(10) Caio Prado Junior —> "Porma^ao do Brasil Contemporaneo'' pdss 
124/126. ' * 

(11) O hist6rico dessa longa e herdiea luta foi objeto da not&vel obra 
de Alberto Lamego "Terra Groitac4,^ 
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muito curio pontilharam-na de engenhos.(12). Foi um ver- 

dadeiro "rush" em busca das magnificas terras de aluviao 

que ofereciam um rendimento muito maior do que as do 

reconcavo do Rio de Janeiro. 

Coexistiam assim, no litoral fluminense, duas regioes 

bem caracleristicas: uma zona velha, a dos arredores da 

Baia da Guanabara, com terras ja cansadas, matas cada 

ves mais escassas, producao fraca, mas possuindo certa esta- 

bilidade social, resultante de dois seculos de apego a terra, 

pois mesmo o surto da mineracao nao contribuiu para o 

despovoamento em grande escala, (13) e uma zona nova, 

os Campos dos Goitacazes, com terras fertiiissimas e alta 

producao que compensava bastante o pre^o muito mais 

elevado do que as das cercanias do Rio de Janeiro. Num 

precioso manuscrito da epoca que descreve minuciosamente 

a Planicie Gampista encontra-se o seguinte: "As cannas 

dao para tudo, e o que pode conhecer a fertilidade da terra 

e o vender-se a braga a 12$000 com meia legoa e menos 

de fundo, conforme o lugar, e ter chegado ja a mais; e se 

pagarem a dinbeiro a vista: prego porque nao se vendem 

nenhumas por todo o reconcavo do Rio de Janeiro, onde 

nao passam as melbores de $400 a braca". (14) 

Essa zona nova de Campos passou assim, rapidamente, 

de um centro de pecuaria quasi que exclusive para uma 

regiao agricola intensamente cultivada. 

(12^ Para s© ter id^ia do rdpido attmento do ndmero de engenhos noa 
Campos dos Goitacazes os dados abaixo sao suficientes: 

ANO Ko de engenhos 

1769 55 
1778 168 
1783 278 
1819 409 

(Vide Carneiro da Silva, obra citada, pap. 57). 
(13) Nas rela§6es quo aeompanham o Eelat6rio do Marques do Lavratfio, 

in R. I. H. G. B. — 76 — I — p^gs. 285/360 s6 deparamos, na regiao da Gua- 
nabara, com um engenho abandonado por motivo do proprietArio ter se deslo- 
eado para Minas Gerais. Sao freqiientes, por^m, nesses relatdrioa enviados 
pelos capitaes-mores dos distritos a referencia k "terras todas muito ea■nsada<;l,, 

on tnatividad© de ccngeuhos por falta de lenha. 
(14) Couto Reis, Manuel Martins do — "D©scri<jao Geogrdfica, Politica 

e Cronogrdfica do Dlstrito dos Campos dos Goitacds,,J 1785. flsse manus- 
crito, que d um documento de grande valor nao s6 pelas informa^oes minuciosas 
como por constituir uma verdadeira obra de arte caligrifica, pertenc© atual- 
mente & Biblioteca da Faculdade de Filosofia, Ci#ucias e Letras da TJniversi- 
dade de Sao Paulo quo o adquiriu do grande historiador campista Alberto La- 
mego. 



A atual subdivisao das propriedades agricolas em Cam- 

pos tem as suas bases nesse periodo de transforma^ao eco- 

nomica, (15> Acreditamos que um dos fatores mais impor- 

tantes desse parcelamento resida na fertilidade do massape 

campista: sen do o rendimento da cana de acucar muito 

grande em rela^ao a area cultivada uma pequena extensao 

de terras compensava a instaiaqao das fabricas de acucar, 

as quais, na sua grande maioria, nao eram instalacoes lao 

custosas quanto os engenhos do Nordeste ou mesmo do 

Reconcavo da Guanabara. Eram simpies em enhocas pri- 

mitivas nao necessilando de numerosa escravaria. A des- 

cricao que delas nos faz Couto Reis e bastante elucidativa: 

"Para a casa da fabrica, que comumente e a mesma da vi- 

venda, tudo serve. O fim principal e moer cana e fazer 

acucar. Ha engenhocas que nao tem cohertura senao o 

es]3 - co que ocr ram as moend?H, cu ja cobertura an da a roda, 

por estar armada por cima das almanjarras, e so moe em 

tempo de sol; oulro ba, senhor de tacs engenhocas, que 

nao possue cscravo a]gum e ce serve com a sua familia, 

filhos, irmaos, mulher e alugados. Faz-se incrivel o que 

se conta de algumas destas fabricas, que assim mesmo fa- 

zem muito acucar, com que se remedeiam os donos, e vao 

deixando de cultivar oulras culturas, a que antes se apli- 

cavam. Nesse andar, passam a adquirir melhores utensi- 

lios e alguns escravos, ja com o produto das suas economias, 

ja com o credito que Ihes facilitam os mercadores, e alguns 

chegam a montar engenho".(16) Tratava-se mais de uma 

indmraia dom^ci \ ; onde o proprio agricultor, auxiliado 

para que o volume da procUicao pudesse compenser o ca- 

renie, portanto, dos famosos "engenhos reais" descritos por 

Anionil, os quais necessitavam de vastas areas cultivadas 

par:1 que o volume da producao pudesse compensar o ca- 

pital empregado. 

Alberto Ribeiro Lamego procura explicar o parcelamento 

dos grandes latifimdios dos Campos dos Goitacazes pela 

(15) O paJcelam€i3to d'i3 terras na realidadu, ja so 'neHra durante o 
"ciclo da pec^la^ia,, pois nao eram os grandes proprietaries os principals 
criadores da regiao, confornae hoa esclarece Carneiro da Silva qutando diz que 

"o maior ndmero do- gado e do povo que nao tem terras algumas ou muito 
poucas do que os da quatro pxincipais fazendas creideirasj pois indo entiga- 
mcnte tnnta e tantas boiadas para o I?io de snciro ap^nas dez erao das 
quatro agendas *' (Obra citada. png. 53). O "cido do acfmpr" ir-x dar maior 
expansao a esae parcelamento e o consolidar^. 

(16) Couto Reis, Manuel Martins do — Minuscrito citado. 
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subuivisilo natural da planicie carapista. Segundo czse 

autor "o desmembraniento natural da terra em faixas de ter- 

renes entre lagoas condiciona a dispersao do homem. A 

planicie inteira e subdividida em numerosas faixas agri- 

colas onde a aluviao cultivavel por toda a parte se rodeia 

de aguas paradas. A disseminacao do brejo e da lagoa difi- 

cultando as comunicaQoes, num ambiente camponez onde a 

populacao tende a multiplicar-se, partilha providencial- 

mente o solo para a cultura individual".(17) 

Gileno de Carli atribui a subdivisao da propriedade 

em Campos a fatores geograficos: "Primeiro, a uniformi- 

dade da terra, baixa, plana, umida; seguncio, a alta quali- 

dade dessas terras — massape fertil e raro, impossibilitando 

o seu desperdicio". fisse autor, contudo, valendo-se do de- 

poiraento de um frade beneditino, acentuou o papel da or- 

dem religiosa de Sao Bento como fomentadora da pequena 

propriedade pela venda aos arrendatarios das suas terras 

a fim de que nao passasse para o Estado. (18) 

Em resumo, podemos concluir que as condicoes natu- 

rais da planicie campista, nao eram propicias a implantacao 

dos grandes latifundios a^ucareiros. Embora a maioria das 

suas terras pertencesse ao Rei, a ordem religiosa de Sao 

Bento e a dois grandes senhores, na realidade essas terras 

eram arrendadas e cultivadas por centenas de pequenos se- 

nhores de engenhos ou de engenhocas e por lavradores que 

nao posuindo aparelhamento para a fabricacao do acii- 

car entregavam a cana ao proprietario do engenho, rece- 

bendo a metade da producao, O sislema de arrendamento 

de pequenas areas contribuiu para a subdivisao da proprie- 

dade pois muitos dos arrendatarios conseguiram adquirir 

as terras com os lucros auferidos. 

Devemos acentuar, porem, que mesmo parcelada a 

terra, nos Campos dos Goitacazes nao se pode falar de um 

sistema agrario campones, semelhante ao existente na Eu- 

ropa, onde a agricultura e antes de tudo um genero de vida 

ligado a subsistencia do campones. O carater comercial, 

especulativo, da exploracao agricola persistia e ainda hoje 

persiste, tratando-se da cultura de um produto destinado a 

venda. 

(17) Lainego, Alberto Ribeiro — "0 Homem. e o Brejo'* ia "Anaia do 
IX CoogTesso Bnasileiro de Geografia", p&g. 320. 

(18) Oarli^ Gileno de — "A evolu^ao do problema canavieiro flnmi- 
EeIlse,,, pdg^. 12 a 16. 
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£:sse aspecto comercial da cultura da cana e que impoe 

o carater exclusivista de monocultura quando as condigoes 

de mercado sao favoraveis e, como conseqiiencia, surge a 

paisagem rural, num perfeito reflexo dessa atividade eco- 

nomica. 

Para reconstituirmos a paisagem da Baixada Flumi- 

nense durante o grande surto da lavoura canavieira na 

segunda metade do seculo XVIII elaboramos o mapa esque- 

malico "Ocupacdo do solo nos fins do seculo XVIU", onde 

procuramos cartografar as alteragoes sofridas apos esse 

^renascimento da ag^icultura,, — baseando-nos nas fontes 

que adiante mencionaremos. 

A distribui^ao dos engenhos de agucar na Baixada Flu- 

minense durante a segunda metade do seculo XVIII revela 

bem a expansao e o predominio da monocultura agucareira 

que. como ja acentuamos, imprimia a paisagem rural uma 

notavel uniformidade. Tentativas foram feitas por parte 

do governo colonial no sentido de introduzir novas culturas, 

mas, apos breve periodo em que os agricultores a elas se 

dedicavam, voltava novamente a imperar a lavoura cana- 

vieira. Assim, por exemplo, os vice-reis, numa especie de 

economia dirigida, estimularam o desenvolvimento de cer- 

tas culturas como o anil e a cochonilhamas fracassa- 

ram, pois desde que o Estado deixava de adquirir as colhei- 

tas os agricultores abandonavam-nas, voltando a cultivar a 

cana de a^ucar.(20) 

Nas "Relaqoes" que acompanham o Relatorio do Mar- 

ques do Lavradio <21) deparamos com u'a imagem bastante 

fiel das atividades economicas da Baixada Fluminense, pois 

(19) Pizarro e Araujo, Jos6 de Scmza Aeovedo — "Mem6rias HiatA 
ricas do Pio de Janeiro", segnndo volume pags. 124/128. Tustitut? NacionaJ 
do Livro — 1945. 

(20) Numa carta do Vice-Rei Luiz de Vascoacelos e Souza de 15-7-1781 
(in B. I. H. G. B. — 51-11-183) deparamoe com an seguintea ©xpi^esaolea que 
sao bostantes elucidativag a rospeito: — "A defies moradores a 
novas culturas, tcmtas vezes lamentada, e muito maior a T^tspeito da ctocjio^ 
nil ha, em cuja plauta. vem unicamente os espinhos, «©m que distingam o fruto 
por mads que Ssrte se Ilios expliqu© © se Ihee persuada. Recebem como uma 
violducia qualquer das razSes que Ihes poudera para os auimar a semelhantes 
culturas, naa quais se ocupam com o pouco cuidado, que correspond© ao des- 
preso interior, com o que as abraqam por mera condeocendencia e obs^quio' 
(p4g. 184) (o grifo 6 nosao), 

(21) "Relatdrio do Marques do Lavradio, Vice-Bei do Brasil na Rio de 
Janeiro, entregando o GovSrno a Luiz de Vasconceloe e Souz^. quo o saceden 
no Vice-Roinado *' in "R. I. H. G. B." 4t 409. "RelaJ5oe8r, qu© acompanham 
fiat© relatdrio in "R. I. H. G. B. ^ — 76, I, 285. 
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delas constam com todas as minucias dados estatisticos so- 

bre o numero de engenhos de a^ucar, de engenhocas de 

aguardente, produgao em caixas de agucar, pipas de aguar- 

dente, numero de escravos, produgao de mantimentos (fa- 

rinhas, feijao, milho, arroz), numero de barcos e de portos. 

Esta estatistisca e ainda mais valiosa por ser feita pelos dis- 

tritos em que se dividia a Capitania do Rio de Janeiro, pois 

assim podemos verificar a distribui^ao geografica da pro- 

du^ao agucareira em 1778: 

DISTRIT08 
S «P — 
a 

S3 

4) 

s 
0 

*0 
P o v 

ill 

2* TO 
^ esj -d 

■S o 

.§ I s ® ^ p. 
p ^ S -r1 

O " 
Oh f 

1 — Sto. Antdnio de Sd   17 2 255 197 

2 — SSo Gongalo   . 25 3 623 451 
3 — Maricd   . 30 2 551 320 
4 ___ Cabo-Frio      8 10 117 14 

5 — Inhomerim   6 ? 55 48 
6 — Irajd     . 27 2 537 329 
7 — Guaratiba   . 34 2 7 7 
8 — Campos dos Goitacazog .. . 168 9 2.161 141 

TOTAL   . 315 28 4.299 1.500 

De acordo com esses dados oalculamos a media da pro- 

ducao dos engenhos de a^iicar nos varios distritos, obtendo 

os seguintes resultados: 

1 — Santo Antonio de   15 caixas 
2 — SSo Gongalo   24,9 n 

3 — Maricd   18,3 
4 — Cabor-Frlo   14.6 
5 — Inhomerlm     9,1 " 
6 — Irajd   19,8 
7 — Guaratiba     ? " 
8 — Campos dog Goitacazes   12.8 

A produgao media evidencia bem como a regiao de 

Campos possuia maior subdivisao de propriedades do que 

a antiga regiao agucareira do Reconcavo da Guanabara 
onde, apesar das terras ja estarem bastante cansadas de- 

pois de dois seculos de explora^ao intensa, a media da pro- 

du^ao e superior em virtude da maior extensao das pro- 
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priedades. Deve-se frizar, porem, que mesnio na regiao 

da Guanabara as propriedades nao eram muito vastas. Fa- 

zemos essa assercao baseando-nos no fato de que o numera 

de escravos dos engenhos do Reconcavo do Rio de Janeiro 

apresentado pelas "Rela^oes" nao era, em media, muito 

grande. Assim, por exemplo, no Distrito de Iraja (atual- 

mente ocupado por parte da cidade do Rio e alguns dos 

seus suburbios) os engenhos possuiam em media 40 escra- 

vos e em Sao Goncalo, na parte oriental da Baia, havia para 

25 engenhos e 3 engenhocas 1.191 escravos, o que da a me- 

dia de 42 escravos para cada estabelecimento agricola. 

Nos Campos dos Goitacazes o numero de escravos atin- 

gia a 5.010, mas deduzindo-se desse numero 2.032 escravos 

pertencentes a tres grandes latifundios restavam cerca 

de 3.000 para 168 engenhos, o que da em media, 17 escravos 

para cada engenho. fisse numero pequeno por estabeleci- 

mento agricola se deve ao fato a que ja nos referimos de 

que a mao de obra livre era bastante freqiiente na Plani- 

cie Campista, Couto Reis nos elucida perfeitamente a res- 

peito da existencia de uma verdadeira classe de pequenos 

agricultores que apenas com sua familias e "alugados'' la- 

vravam a terra. As "Relacoes" tambem mencionam a 

existencia de uma produ^ao de 400 caixas de acucar (a 

quinta parte da producao total da regiao) pertencentes aos 

"lavradores sem engenho" que correspondem aos atuais 

"fornecedores", isto e, pequenos agricultores que vendem a 

sua producao as usinas. 

Alem das "Relacoes", outros documentos que nos per- 

mitem reconstituir a ocupacao do solo e a paisagem rural 

da Baixada Fluminense na segunda metade do seculo XVIII 

sao os mapas topograficos de Couto Reis. 

O mapa do "Distrito dos Campos Goitacazes" levantado 

em 1785 e que e completado pelo precioso manuscrito a que 

ja nos referimos, localiza os engenhos de acucar (com o 

nome dos proprietarios), as engenhocas de aguardente, os 

currais de gado vacum e as casas dos moradores. 

De acordo com o referido mapa verificamos que os 

engenhos de apucar se concentravam, principalmente, entre 

a margem direita do Rio Paraiba do Sul e a Lagoa Feia, ao 

longo das inumeras lagoas, brejos e cursos d'agua que se es- 

tendem pela fertilissima planicie aluvional. A montante do 

Paraiba do Sul, proximo a aldeia de Sao Fidelis, ja ra- 

reiam os estabelecimentos agricolas, o mesmo acontecendo 

no vale do Rio Muriae que apenas tinha sido devassado nas 
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proximidades da sua foz. O "Sertam" do Muriae, habi- 

tado pelos indios Puris, ainda arredios a civilizaqao, e o 

se/hlo do Imbe nas encostas da Serra do Mar, delimitavam 

ao Norte a penetragao dos colonizadores. Entre a zona ca- 

navieira e o mar figuram no mapa os campos e as tipicas 

formacoes vegetais das restingas e como nessa area o solo 

arenoso e pouco fertil nao permitiu a implantacao da cul- 

tura da cana de acucar, a carta localiza varios currais de 

gado bovino. 

Na margem esquerda do Rio Paraiba do Sul os enge- 

nhos se localizavam quase que exclusivamente a beira do 

Rio ate a Lagoa do Campello e toda a faixa de terras que 

se estende desde o Paraiba do Sul ate o Rio Itabapoana 

surge no mapa de Couto Reis como sertao. 

A regiao compreendida entre a parte Sul da Lagoa 

Feia e o Rio Macae apresenta-se na carta como zona quase 

que inteiramente despovoada e nao. muito distante do lite- 

ral desaparecem todas as indica^oes de ocupacao do solo; 

as legendas "sertam do Macabii" e "sertam do Macae" com- 

provam tratar-se de uma area ainda nao conquistada pelo 

colonizador. 

No "Mappa Topographico do Districto da Cidade de 

N- S. da Assumpcao de Cabo-Frio" elaborado por Couto 

Reis em 1786 toda a regiao compreendida entre o Rio Ma- 

cae e a Lagoa Saquarema foi cartografada pelo diligents 

Sargento-M6r, Na-; margens do Rio S. Joao, levantado em 

todo o seu percurso, localizam-se algumas aldeias de in- 

dios bem como pequenos sitios; esse vale nao estava incor- 

porado a economia acucareira da Baixada. Proximo ao 

literal localizam-se os "Campos-Novos", antigo latifundio 

dedicado a cria^ao de bovinos cnie pertencera aos jesuitas 

e desde a expulsao dos religiosos do Brasil tinba passado 

para a Coroa com as outras propriedades da Companhia 

de Jesus. 

A carta assinala nos Campos-Novos cinco currais desde 

o Rio Una ate a Fazenda dos Bencditinos; tambem ai a cul- 

tura da cana de agucar nao encontrara condicoes favora- 

veis para a sua expansao. Outra atividade economica da 

regiao, a pesca, aparece em varias indicates no mapa 

como, por exemplo, a localizacao da "armacao das baleias" 

na Ponta dos Buzios e de algumas aldeias de Pescadores, 

A margem da Lagoa de Araruama reaparecem os engenhos 

de acucar e as engenhocas, embora em numero nao muito 
grande. 



A distribuigao geografica dos engenhos no Reconcavo 

da Guanabara na segunda metade do seculo XVIII pode 

ser reconstituida pela "Carta Topographica da Capitania do 

Rio de Janeiro" elaborada em 1767 pelo Sargento-Mor Ma- 

noel Vieira Leao.(22) 

Si compararmos a localiza^ao dos engenhos na regiao 

do Reconcavo do Rio de Janeiro, nessa epoca, com a distri- 

buicao dos estabelecimentos agricolas da regiao dos Campos 

dos Goitacazes, observamos como as condigoes geograficas 

influiram decisivamente nessa reparti^ao. Enquanto na 

Planicie Campista os engenhos se concentram principal- 

mente numa faixa nao muito extensa entre o Rio Paraiba 

do Sul e a Lagoa Feia, em torno da Baia de Guanabara ja 

se observa uma dispersao maior. Varias causas explicam 

essa diferenca. Assim, na velha regiao canavieira da Raia 

do Rio de Janeiro os engenhos para obterem renda sufi- 

ciente necessitam de uma extensao territorial maior pois 

as terras sao menos ferteis e, sobretudo, ja se acham em 

parte esgotadas, ao passo que em Campos a planicie aluvio- 

nal e de uma extraordinaria feracidade permitindo lucros 

compensadores em areas menores. Alem desse fato, na 

Guanabara o relevo do solo nem sempre permite culturas 

continuas pois as melhores terras, as de aluviao, se loca- 

lizam em pequenas planicies intercaladas entre morros e 

mesmo por maci^os como, por exemplo, no territorio do 

atual Distrito Federal, ao passo que na regiao dos Campos 

dos Goitacazes a planicie aluvional, a margem do Paraiba 

do Sul, e ininterrupta. 

A regiao Ocidental da Baia de Guanabara apresentava 

na epoca, segundo a carta que procuramos analisar, um 

numero bastante elevado de engenhos, engenhocas e ola- 

rias. Os caminhos reais que levavam a Minas Gerais e a 

Sao Paulo e os caminhos vicinais que conduziam aos enge- 

nhos, ao lado do trafego fluvial nos pequenos rios que desa- 

guam na Baia, possibilitavam uma circula^ao bastante fa- 

cil a producao regional, 0 limite mais ocidental da ocupa- 

^ao do solo era o vale do Rio Guandu, pois logo adiante 

surge a escarpa da Serra do Mar, na epoca sertao coberto 

de densa mata e atravessado apenas pelo "Caminho Novo" 

que demandava Sao Paulo. 

(22) Everardo Backheusex em uma tese apresentada ao IX Congreaao 
Brasileiro d© Geografia sob o titulo "Da trilha ao trilho" e publicada noa 
" Anais'' do mesmo Congresso, vol. rV", pdgg. 216-264, interpret a ignalment© 
essa carta, sobretudo sob o ponto de vista da via$ao. 
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Na parte Norte da Baia, onde a Baixada e muito mais 

estreita, a ocupa^ao do solo penetrava pouco alem do lito- 

ral, sendo Mage o principal nucleo de povoamento. 

Na regiao Oriental, na qual existem duas areas sob o 

ponto de vista do relevo do solo bem diferentes, a penetra- 

^ao dos colonizadores se estendia primeiramente ao longo 

do vale do Rio Macacu, embora em pequena escala. Muito 

mais povoada era a regiao de Niteroi onde observamos, 

pontilhando o mapa, grande numero de engenhos, engenho- 

cas, olarias, capelas e uma intrincada rede de caminhos 

ligando as propriedades agricolas aos pequenos portos flu- 

viais ou litoraneos. 

Podemos observar pela carta setecentista de Vieira 

Leao que os engenhos dessa regiao Leste dos Reconcavos do 

Rio de Janeiro, em numero de 46, na sua grande maioria se 

localizavam nas margens dos pequenos cursos d'agua como 

os rios Guaxindiba, da Aldeia, Matuapira e outros.(23) 

* * * 

3 — A reconstitui^ao da paisagem rural da Baixada 

Fluminense nas primeiras decadas do seculo passado e pos- 

sivel gramas, em grande parte, a magnifica contribui^ao le- 

gada pelos viajantes estrangeiros que percorreram a regiao 

nessa epoca <24>. Os relates desses visitantes constituem 

uma preciosa fonte nao so para a Historia como tambem 

para os estudos geograficos e sociologicos. Valemo-nos, 

pois, principalmente dessas narrativas de viagens como as 

de Saint-Hilaire, Spix e Martius, Principe Maximiliano de 

Wied-Neuwied, Luccock, Pohl, para a elaboracao do mapa 

anexo em que procuramos cartografar a ocupacao do solo 

(23) Affonso V&rzea em artigoa publicados no "Brasil AQucareiro'3 

analisa a distribuiQao doa engenhos na c'arta de Vieira Leao; vide "Carto- 
grafia dos engenhos fluminenses setecejitistas'' e "Vigor canavieiro de Ita- 
bora^,' nos numeros de Agosto e de Setembro de 1946. O tegundo trabalho 
6 bem interessante pois compara a localiza^ao dos engenhos do afeeulo XVIII, 
no mnniclpio de Itaborai, com a atual distribni^ao de engorhocas de aguar- 
dente e nsinas. 

(24) Sobressai-se dentre ^sses viajantes, pelo sen e^traordin&rio espl- 
rito de observa^ao, pela exatidao e mindeia das suas descri«joes, verdadeira- 
mente geogrdficas, o grande botdnico francos Angusto de Sa'nt-Hilaire. Deve 
se acentnar que, ao redigir na Europa os sens relatos de viagem, o notAvel cien- 
tieta que tanto carinho demonstrou para com o Brasil e que tao bem sonbe 
compreender os nossos homers © o nosso meio, procurava se doeumentar com 
as melhores e mais recentes publica^oes, al6m das suas prdpvias anotaQoes. 



na epoca. ^25) (vide mapa: "Ocupacdo do solo nas primeiras 

dtcadas do seculo XIX99), 

De acordo com a carta que apresentamos pode-se veri- 

ficar que a expansao da lavoura canavieira prosseguiu no 

seculo XIX; os engenhos se distribuiam pela Baixada desde 

a Baia de Sepetiba ate as margens do Rio Paraiba do Sul, 

no sen baixo curso, e a floresta recuava diante da marcha 

dos canaviais. Os vales do Macacu, do Rio Sao Joao, do 

Macae, do Muriae foram penetrados pelos colonizadores que 

em varios pontos ja haviara atingido os limites da Baixada, 

isto e, a raiz da Serra. 

Alem dos canaviais lambem se estendiam pela regiao 

as culturas de subsistencia ou <6mantimenlos" como o arroz, 

o feijao, a mandioca e o milho, este destinado a aJimentagao 

do gado pois os fluminenses, como alias todas as popula- 

coes litoraneas, consumiam farinha de mandioca e nao de 

milho, provavelmente devido a tradicao indigena. O algo- 

dao, como os mantimentos, era uma cultura subsidiaria, 

destinada apenas ao consumo local nas pequenas indiis- 

trias domiciliares dos engenhos. 

A localizacao dessas plantacoes complementares era 

feita muitas vezes nas varzeas, entre as plantacoes de cana, 

ou nas encostas dos morros e macicos, como acontecia na 

antiga regiao das cercanias do Rio de Janeiro; nas zonas 

recem-conquistadas pela cana de acucar, mormente nos 

Campos dos Goitacazes, o plantio dos produtos alimenticios 

era deslocado para o "sertao", isto e, para as regioes mais 

distantes, de relevo mais acentuado, em grande parte co- 

bertas de matas e com um povoamento muito escasso. (26>. 

O carater comercial da monocultura canavieira levava os 

senhores de engenho campistas a consagrarem os aluvioes 

da planicie exclusivamente a graminea que Ihes proporcio- 

na^a lucros, mas como os escravos tinham que se alimentar 

eram enviados aos grupos para o "sertao" durante alguns 

dias da semana ou da quinzena a fim de que plantassem 

para o seu proprio sustento. 

(25) Algumas obras descritivas da regiao tambem nos foram fiteis, em- 
bora se limitera mais enumeraQao arida dos recursos economicos ioeais sem 
os c'omentarios elneidativos e vivos das narrativasi de viagens. Destacam-se 
entre esses livros a "Corografia BTas^]ica,, de Airos de Oasal e aa "Mem6- 
rias Histdrieas do Rio de JaneiTo,, de Pizarro, (sendo^ pordm, §ste dltimo 
de maior valor docnmental, a despeito do estilo e da confnsa disposicae da 
matdria. 

(26) Saint-Hilaire, Augusto de — "Viagem pelo Bistrito dos diamantes 
e literal do BrasiP', pdgs. 263 e 421. 
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O cafe uas primeiras decadas do seculo XIX ja era cul- 

tivado em escala regular na Baixada Fluminense, passando 

de um produto de chacaras e destinado apenas a subsisten- 

cia a ter um carater comercial, figurando entre os produtos 

destinados a exportagao. A regiao de Mendanha, no terri- 

torio do atual Distrito Federal e Sao Gongalo, na margera 

leste da Guanabara foram, alias, os focos de irradia^ao do 

cafe que no decorrer desse mesmo seculo iria fazer a gran- 

deza da Provincia do Rio de Janeiro, ao galgar a Serra do 

Mar e se estender pelo vale do Paraiba. 

2sia Baixada, embora cultivado em quasi toda a regiao, 

o cafe nao chegou a ter um papel preponderante na econo- 

mia nem a desbancar a velha iavoura canavieira, pois as 

condicoes geograficas locais nao ofereciam as mesmas pos- 

sibilidades que a rubiacea iria enconlrar no planalto. To- 

davia, a grande vantagem da cultura do cafe na regiao era 

que, localizando-se nas encostas das montanhas e dos mor- 

ros, nao ocupava as areas tradicionalmente reservadas a 

cana de agucar, isto e, as varzeas; esse fato, aliado ao esti- 

mulo dos bons precos alcancados pelo produto devido ao 

incremento da procura, explica a rapida disseminapao do 

cafeeiro nas zonas antigas, como no Macico da Tijuca, e 

nas recem-desbravadas como em Macae. Saint-Hilaire, ape- 

sar de encontrar cerca de 20 engenhos de acucar nessa ulti- 

ma regiao afirmava que "varios colonos renunciaram a seus 

engenhos e dedicam-se hoje (1818) a cultura do cafeeiro que 

da menos trabalho que a da cana, nao exigindo tantas bem- 

feitorias, nem tanto escravos e que produz muito bem nas 

vertentes vizinhas de Macae". (27> Tal fato, contudo, cons- 

tiuia uma excegao devido a natureza mais montanhosa de 

algumas areas de Macae, pouco favoraveis a cana de acii- 

car. 

A paisagem do cafe nos arredores da cidade do Rio 

de Janeiro nao apresentava a menor semelhanca com a que 

estava surgindo no planalto e que iria se tornar classica no 

Brasil, pois os cafeeiros nao eram plantados simetricamente, 

em filas, mas "apinhados" mais ou menos a esmo nas fral- 

das das montanhas e dos morros(28); muitos cafezais, plan- 

tados nas matas sumariamente limpas, mal eram percebi- 

dos na paisagem verde-escura da floresta. Uma gravura 

(27) Saint-Hilaire, Augueto de — Obra citada, pdgs. 366/367. 
(28) Dantas, Geremario — "0 caf6 na cidade do Rio de Janeiro" in 

"0 caf6 no segundo centen&rio de sua introdu^ao no Braail", p&g 112. 
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de Rugendas, mostrando um cafezal e a colheita no Macigo 

Carioca, nos da perfeitamente ideia desse aspecto. <29) 

As chacaras nas cercanias da cidade do Rio de Ja- 

neiro apresentavam nos principios do seculo passado uma 

paisagem tipica, chamando a atengao dos viajantes. Saint- 

Hilaire nos da descricoes bastante elucidativas a respeito 

dessas propriedade agricolas. Inicialmente esse autor de- 

limita com precisao a zona chacareira que se estendia ate 

duas leguas da cidade do Rio, principiando depois os enge- 

nhos. Entre as principais caracteristicas da "zona de cha- 

caras" destacavam-se a dispersao do "habitat" e a poli- 

cultura. 

Segundo o botanico frances a dispersao nessa zona era 

conseqiiencia nao so da grande subdivisao de propriedade, 

como tambem da facilidade de comunicacoes que permitia 

facil acesso dos moradores as vendas e as capelas, tambem 

disseminadas pela regiao. Nao havia propriamente aldeias 

ou qualquer aglomerado de aspecto suburbano. 

As chacaras, destinadas na maioria das vezes ao re- 

pouso dos citadinos de alguns recursos economicos, pos- 

suiam culturas de legumes e de arvores frutiferas, princi- 

palmente laranjeiras e bananeiras. Um dos aspectos tipi- 

cos dessas chacaras, que ainda permanece nos pequenos si- 

tios da regiao era a cerca-viva feita com o arbusto local- 

mente conhecido pelo nome de "espinho". Na regiao dos 

engenhos o sabio gaules observou o emprego de especies 

nativas bastante variadas nas sebes. 

A vinda da familia real portuguesa ao Brasil em 1808, 

acarretando um grande aumento da populagao da cidade 

do Rio de Janeiro tornou mais agudo o problema perma- 

nente nos tempos coloniais do abastecimento alimentar dos 

nucleos urbanos. Decorre desse fato o desenvolvimento das 

planta^oes de hortali^as e de arvores frutiferas nas ime- 

diacoes da cidade do Rio, mormente na margem oriental 

da Guanabara, na regiao de Praia Grande (Niteroi) e de 

Sao Goncalo, onde a antiga paisagem dos engenhos e dos 

canaviais estava aos poucos sendo substiuida pela da poli- 

cultura. Uma esplendida visao da paisagem humanizada 

(29) Vide Rugendas^ Joao Mauricio — "Viagem pitoresea atrav6s do 
Brasil"., estampa 4/8. As ilustraQoes desse notdveL artista. bem como as de 
Debret e de Chamberlain, sao magnifieas fontes paxa a reconstitui^ao da 
paisagem do Rio e arredores nos principios do s&mlo XIX. 
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dessa zona encontramos ainda em Saint-Hilaire que assim a 

descreve: "O caminho logo se distancia da praia e, a di- 

reita e a esquerda, o solo chato que ele percorre e limitado 

a uma distancia muito grande por morros. Aqui nada faz 

lembrar a austeridade das solidoes de Minas Gerais. Gomo 

na Europa, a vegeta^ao primitiva desapareceu e tudo indi- 

ca a presenca do homem, seus trabalhos e a vizinhanga de 

uma grande capital. De todos os lados a regiao e cortada 

por estradas e a gente encontra sempre negros conduzindo 

para Praia Grande ou outros pequenos portos, tropas de 

bestas carregadas de mantimentos. Nao ha um campo nem 

uma plantacao que nao seja limitada por uma cerca 

alta; e essas sebes sao feitas, na maioria, com a encanta- 

dora "Mimosa" conhecida no Rio de Janeiro pelo nome de 

espinhos; "mimosa" cuja verdura lembra a do nosso pilri- 

teiro a entrada da primavera, mas cujo porte e folhagem 

sao muito mais elegantes. De pequenas em pequenas dis- 

tancias avistam-se choupanas e casas de campo que, cons- 

truidas com certo cuidado, produzem na paisagem um efei- 

to pitoresco. As estradas sao dotadas de numerosas ven~ 

das, onde o escravo, bebendo aguardente de cana, vae, longe 

dos olhos do dono, procurar distra^ao e esquecer sua mi- 

seravel condigao. Um ceu brilhante embeleza o campo; 

este nao apresenta nem a monotonia das planicies nem o 

aspecto sombrio das regioes montanhosas, e por toda parte 

se encontra movimento e vida".(30) 

Na faixa costeira da Baixada as atividades economicas 

se mantinham as mesmas desde o inicio da colonizagao e 

a paisagem nao sofrera altera^oes. Pobres cabanas de barro 

dos Pescadores, construidas de "pau-a-pique", e cobertas de 

palha, tendo ao lado varais destinados a secagem do peixe, 

redes e canoas, tal era o aspecto dos insignificantes aglome- 

rados humanos que se estendiam ao longo das restingas e 

praias, onde o solo arenoso nao permitia o desenvolvimento 

das atividades agricolas. Na Lagoa de Araruama o sal que 

se cristalizava nas margens era colhido sem qualquer tra- 

balho. 

Em varios ponlos do litoral, principalmente em Cabo- 

Frio e nas ilhas da Baia do Rio de Janeiro, espirais de fu- 

inaca indicavam a existencia de caieiras onde os mariscos, 

amontoados e queimados, forneciam a cal que era consu- 

(30) Saint-Hilaire, Augmsto de — Obra citada, p6g3. 247/248. 
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mida em grande escala pelas construgoes urbanas e rurais 

da Baixada. 

As olarias, localizadas nas varzeas, mormente na bacia 

do Rio Iguagu, tinham como sens principals mercados con- 

sumidores os engenhos que necessitayam das formas de 

barro para os "paes de a^ucar" e os nucleos urbanos que 

adquiriam as telhas para as construcoes. 

A explora^ao florestal prosseguia e destacavam-se peia 

sua importancia no fornecimento de madeira de constru- 

cao e de marcenaria, as matas dos vales do Macacu, do 

Sao Joao, do Macae e do Muriae. 

A pecuaria, baslante reduzida em virtude das causas 

que ja apontamos, limitava-se a pequenos currais e a algu- 

mas invernadas, sendo bastante descurada a cria^ao de 

gado leiteiro. O sul de Minas Gerais era o principal abas- 

tecedor da regiao em laticinios. Alias, as areas abandona- 

das se localizavam, geralmente, nas antigas fazendas de 

criacao dos jesuitas como Santa-Cruz e Campos-Novos; tal 

abandono se dava em conseqiiencia da incuria da adminis- 

tracao real que apos a expulsao dos jesuitas apossara-se de 

suas terras mas nada fizera para manter a antiga ativi- 

dade. 
* ★ « 

4 — A reconstituigao da ocupacao do solo nas primei- 

ras decadas do seculo passado evidencia, antes de tudo, a 

predominancia da cana de acucar na paisagem. A Bai- 

xada Fluminense durante todo o ciclo da economia a^u- 

careira reproduzia, de uma maneira geral, os mesmos ele- 

mentos da paisagem do Nordeste do Brasil, destacando-se 

o classico triangulo — casa-grande e senzala, capela e 

engenho — tao bem analisado por Gilberto Freyre na re- 

giao nordestina.(31) 

Os elementos materials dessa unidade social-economi- 

ca do ciclo do acucar genericamente denominada "engenho" 

eram tao bem definidos que indefectivelmente acompanha- 

vam a expansao da cultura canavieira onde quer que as con- 

dicoes geograficas possibilitassem a implantacao dessa cultu- 

ra. Poderia haver alguma pequena diversidade em alguns 

dos elementos mas, de uma maneira geral, essas variacoes 

nao chegavam ao ponto de alterar o cunho caracterislico 

do complexo cultural da cana de acucar. 

(31) Freyre, Gilberto — "Nordeste*'. 
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Os engenhos da Baixada, como os do Nordeste, pro- 

curavam sempre se localizar nas proximidades dos peque- 

nos rios, nao so porque as terras de aluviao das margens 

eraxn as mais ferteis como tambem pela facilidade do trans- 

porte fluvial. Os edificios da casa-grande se situavam na 

maioria das vezes a meia encosta ou nos sopes dos morros 

e as capelas, quando separadas da residencia do senhor de 

engenho, localizavam-se no alto das colinas. 

Si nao bastassem os testemunhos das antigas sedes que 

ainda permanecem de pe, teriamos os relates dos viajantes 

como Maximiliano ou Saint-Hilaire que ao descreverem os 

engenhos infalivelmente localizam as casa do senhor nos 

morros. 0 grande botanico francos assim descreve uma das 

propriedades rurais da regiao de Cabo-Frio: "O engenho do 

Capitao-mor fica em uma vasta planicie margeante ao lago 

(Lagoa de Araruama); ao alto de uma colina foi construi- 

da a casa do proprietario, terrea, e enfun, junto dessa fi- 

cam as casas dos negros, pequenas, baixas, quase quadra- 

das, sem janelas, construidas de barro e cobertas de col- 

mos".(3a) O principe Maximiliano igualmente localiza a 

sede das propriedades rurais nos terrenos elevados e as- 

sim se refere a uma delas: "a eminencia em que se acha 

a casa olha para uma vasta planicie".(33) 

A localizagao das casas-grandes nos morros explica-se 

por dois motivos: o primeiro era ficar a habita^ao prote- 

gida das inundagoes pois nas planicies aluvionais da re- 

giao freqiientemente, os rios extravasam durante a epoca 

das chuvas; o segundo era o motivo psicologico pois o "se- 

nhor", o dono das terras e dos escravos, deveria ficar em 

piano elevado. Quanto as senzalas, miseraveis cabanas de 

barro, se estendiam ao pe da casa-grande. A descrigao de 

Saint-Hilaire, acima transcrita, nos da uma perfeita ideia 

do tipo de habita^ao dos escravos. Enquanto a moradia do 

senhor de engenho da regiao da Guanabara era geralmente 

construida de pedra e cal, solida, maci^a, com bom madei- 

ramento e coberta de telhas, a habitagao dos escravos, na 

maioria das vezes, era uma simples choga de barro, coberta 

de palha, sem janelas, pouco diferente, alias, da tipica casa 

de caboclo ainda hoje espalhada pela zona rural de grande 

parte do Brasil. As habitagoes eram um perfeito reflexo 

(32) Saint-Hilaire, Augnsto de — Obra citada, pig. 283. 
(33) MaximiliaiU}, Principe de "Wied-Neimied — "Viagem ae Brasii'V 
83. A eetampa n.o 15 d&ee llvro reprodnz a paisagem deacritai 
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da situagao das duas classes socials: a do "senhor de en- 

genho" e a da escravaria. 

Na Baixada da Guanahara ainda existem vdrias casas 

de residencia dos antigos "senhores de engenho", algumas 

bem conservadas e pouco modificadas, outras ja em ruinas. 

Si compararmos a fachada e a planta da casa rural que 

Debret nos mostra em seu precioso livro(34) e que repro- 

duzimos (vide figs, 19 e 20) com as de algumas antigas resi- 

dencias de proprietarios de engenho, atualmente sedes de 

fazendas, observamos um certo estilo de constru^ao que se 

generalisou, podendo ser considerado tipico da regiao desde 

a segunda metade do seculo XVIII ate meados do seculo 

passado. 

A casa-grande da "Fazenda Columbande,, com a ca- 

pela um pouco distanciada, a do "Engenho d'Agua" com a 

capela anexa, bem como as plantas dessas casas e a da sede 

da "Fazenda do Viegas" que reproduzimos (vide figs. 21, 22 

23 e 24) nos dao ideia desse tipo de constru^ao.(35) 

Tres elementos sao tipicos e constantes nessas habit a- 

^oes: a varanda larga, tendo colunas como sustentaculo do 

telhado, a escadaria extema e a divisao da casa onde existe 

uma sala principal bastante vasta, especie de salao nobre, 

varies quartos e alcovas, alem de um patio, as vezes tam- 

b^m rodeado de colunas. As diversificagoes entre essas ca- 

sas rurais nao eram muitas. As colunatas podiam apre- 

sentar alguma diversidade, as escadas ora eram laterals, 

ora na frente da casa, as capelas algumas vezes se destaca- 

vam do corpo da residencia, outras vezes se uniam a elas 

pela varanda, porem, de uma maneira geral podemos notar 

em todas elas um aspecto comum e tipico, revelando um 

bom gosto bastante pronunciado e uma notavel simplici- 

dade de estilo. 

Entre outros elementos da paisagem cultural da Bai- 

xada Fluminense as casas-grandes e senzalas estavam inti- 

mamente relacionadas com as condi<?6es geogr^ficas da re- 

giao nao so pela localizacao como tambem nelo material de 

construgao empregado, pedra e cal ou argila. As prourias 

plantas das casas do senhor de engenho procuravam se 

(34) Debret. Jean Baptiste -— "Yia^em pitoresca e hist&ica ao Braeil' 
tomo II da. braeileira da Livraria Martins, 

(35) Fotoprafias de dirersas casas mais on menot; com as mesmas carac- 
terfsticas sao encontradas no artiaro de Joaqnim Cardoso "Um tipo de cajsa 
mrai no Dist.rito Federal e Estado do Eio" in Bevista do P. IT. A. X,'7 

n.o 7. 
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adatar ao clima tropical pois os varies comodos eram pro- 

tegidos da insola9ao direta gragas a varanda. Essas habi- 

ta^oes, verdadeiros simboios de duas classes, refletiam, 

igualmente, as condi^oes economicas e sociais da epoca, isto 

e, o sistema agrario baseado na cultura extensiva com fina- 

lidades exchisivamente comerciais e no trabalho escravo. 

A "casa de engenho", isto e, o edificio onde se fabri- 

cava o agiicar era outro componente do "triangulo rurar' 

da paisagem canavieira. Geralmente a fabrica de agii- 

car era uma construgao baixa, acachapada, semelhante a 

um vasto barracao, destacando-se a chamine do amplo 

telhado. 

As moendas dos engenhos coloniais eram na maioria 

das vezes movidos a tra^ao animal, pelos bois ou mulas; o 

emprego de rodas d'agua para movimenta^ao das moendas, 

conforme nos mostra uma gravura de Rugendas, (vide fig, 

25) constituia um progress© de tecnica e uma exce^ao no 

quadro geral tao avesso a introdu^ao de novos pTocessos 

de fabrica^ao. 

A rotina e o atraso dominavam, alias, os engenhos de 

a^ucar nao so da Baixada Fluminense como de outras re- 

gioes canavieiras do Brasil. Nas primeiras decadas do se- 

culo passado a tecnica nao so da agricultura da cana como 

da fabricaqao do agiicar eram as mesmas que vigoravam no 

Brasil desde o seculo XVI. O unico progresso registrado 

fora a introdugao de uma nova variedade de graminea, a 

"cana-caiena" que, substituindo a "cana-crioula" cultivada 

desde o inicio da colonizagao, contribuira de certa forma 

para um maior rendimento da produgao. 

Para se ter uma ideia do atraso dos nossos engenhos 

durante esse periodo basta lembrar o fato de que apesar da 

lenha ja escassear depois de tantas derrubadas e queima- 

das, nao se utilizava o bagago da cana como combustivel, 

o que ja era corriqueiro nas Antilhas.(36) 

5 — Na Baixada Fluminense, como no Nordeste do 

Brasil, o papel desempenhado pelos pequenos rios durante 

o ciclo da cana de acucar foi dos mais notaveis, pois gramas 

(86) Vide Prado Junior, Caio — "Hist6ria Ecouomioa do Brasil' 
v&S. 97. 
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ao transporte fluvial aliado a navegagao costeira podiam os 

engenhos enviar a sua produgao ao porto do Rio de Janeiro, 
de onde o a^itear era exportado. 

Destacando-se e dando vida k paisagem singravam as 
lagoas, enseadas e cursos d'agua os mais variados tipos de 

embarca^ao como as lanchas, as alvarengas, as canoas, as 

sumacas, os barcos e os saveiros. Impulsionados a vela ou 
a remo, possuindo toldos de palha quando destinados ao 

transporte de passageiros, tais embarca^oes estavam inti- 

mamente associadas ao ambiente, integradas na paisagem 

da regiao. Sob o ponto de vista da circulagao quase que 

se pode comparar a Baixada com urn arqui^^o, pois as 

rela^oes entre os varios nucleos humanos, cidades, vilas e 

engenhos, se processavam atravcs das aguas. Todo aglo- 

merado possuia o seu porto e dai o localizar-se nao muito 

longe da costa, da lagoa ou do rio. 

Os transportes terrestres, de importancia secundaria, 

complementar, eram feitos atraves de estradas vicinais, de 

caminhos rudimentares, por onde as tropas e os carros de 

bois transitavam carreando a produ^ao dos engenhos para 

o porto mais proximo. 

Uma prova da pequena import&ncia dos transportes 

terrestres na Baixada Fluminense durante o ciclo do a^u- 

car era a inexistencia de "pousos" de tropas como os que 

havia no planalto. A organiza^ao de transporte das tro- 

pas, que no imenso "hinterland" do Brasil desempenhava 

um papel tao importante na vida economica e social como 

o unico elo entre a civiliza^ao do literal e o sertao, era prati- 

camente desconhecida na faixa costeira. 

A ausencia dos "pousos" obrigava muitas vezes o raro 

viajante que se aventurava pelos caminhos precarios e 

pelas praias, geralmente a unica ligagao terrestre, a solicitar 

hospedagem em qualquer casa que encontrasse no fim de 

cada etapa. As vendas possuiam geralmente um pequeno 

comodo ao lado do alpendre destinado aos ocasionais via- 

Jantes.(37) 

Apos o incremento do comercio com o planalto e em 

virtude da ojeriza que os mineiros possuiam pelo transporte 

fluvial ou maritimo abriram-se "caminhos de terra" ligan- 

do diretamente o interior a cidade do Rio de Janeiro. A 

gravura de Rugendas que reproduzimos (vide fig. 26) nos 

mostra uma das caravanas que partindo da cidade do Rio 

(37) Saiat-HiUir©, Augnsto de — Obra citada, p&gs. 255/256. 
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demandava o interior do pais, P6de-se observar que a fila 

dos cargueiros coleawa por uma simples trilha margeante a 

um dos pequenos rios da Baixada. 

Os pequenos portos localizados em varios cursos d'agua 

que desaguam na Baia da Guanabara foram dos mais tipi- 

cos elementos da paisagem cultural e desempenharam uma 

importante fungao nao s6 na vida regional como do paxs 

ate a segunda metade do seculo passado quando a constru- 

cao das estradas de ferro determinou a sua decadencia e 

desaparecimento. 

Dentre esses portos destacaram-se os de Igua^u, do 

Pilar, mas sobretudo o Porto da Estrela e o Porto das Gai- 

xas. Da vila de Estrela, localizada a margem do Inhome- 

rim, cerca de seis quilometros distantes da foz, no fundo da 

Baia do Rio de Janeiro, partia a principal estrada que ligava 

o litoral a Minas Gerais, a Goias e a Mato Grosso. O belo 

desenho que nos legou Rugendas (vide fig. 27) bem como 

as descri^oes cheias de vida que o artista e varios viaj antes 

como Pohl, Spix e Martius, Saint-Hilaire e outros nos dei- 

xaram dizem bem da importancia desse movimentado 

porto, verdadeiro local de contato entre o Brasil litoraneo 

e o planaltino. 

Porto das Caixas, a margem do Rio da Aldeia, na Bacia 

do Macacu, inicialmente foi apenas um dos varios escoadou- 

ros da producao acucareira da zona oriental da Baixada 

da Guanabara, como alias o proprio nome 0 prova referin- 

do-se as caixas de a^ucar, mas no decorrer do seculo XIX, 

com a expansao cafeeira no vale do Paraiba, tornou-se o 

local de convergencia das tropas que carreavam a grande 

producao de cafe da regiao de Cantagalo e zonas circunvi- 

zinhas. 
* * * 

6 — Nos meados do seculo XIX a industria agucareira 

na Baixada Fluminense passou por importantes modifica- 

coes acarretando uma verdadeira revolucao na estrutura 

economica regional. A implanta^ao e rapida expansao dos 

engenhos a vapor determinou a decadencia e o quasi total 

aniquilamento dos antigos engenhos coloniais propulsiona- 

dos a tragao animal ou a forca hidraulica. 

Uma das mais importantes conseqiiencias dessa revolu- 

cao industrial foi o deslocamento quase que complete da 

lavoura canavieira para a Planicie Campista, ou melhor, a 

concentra^ao dessa cultura quase que exclusivamente nos 

famosos Campos dos Goitacazes. Tal fato se processou em 
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virtude de que as terras cansadas da regiao da Guanabara 

nao podiam competir em produtividade com os uberrimos 

aluvioes campistas. 

Enquanto as antigas instala^oes e metodos de fabrico 

do a^iicar vigoravam em toda a Baixada, os velhos enge- 

nhos do Reconcavo do Rio de Janeiro, embora decadentes, 

ainda produziam, favorecidos apenas pela proximidade do 

porto e da cidade do Rio, importante mercado consumidor. 

No momento, porem, em que a nova tecnica dos engenhos a 

vapor surgiu e se expandiu, aliada a melhoria dos transpor- 

tes, somente a Planicie Campista podia, gramas ao maior 

rendimento da cana, arcar com o emprego de capital neces- 

s^rio para a renovagao industrial. (38) 

A substitui^ao dos antigos engenhos colonials pelos 

engenhos a vapor teve inicio na Baixada dos Goitacazes, 

em 1827 mas somente a partir fie 1840, aproximadamente, & 

que a mdquina a vapor come^ou a predominar. 

Os dados abaixo, coligidos por Lamego, (39> evidenciam 

perfeitamente o ritmo crescente dos novos engenhos e a 

diminui^ao das arcaicas engenhocas. 
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1827 700 (aprox.) 1 700 (aprox.) 
1852 307 56 363 
1861 267 68 335 
1872 207 113 320 
1881 120 252 372 

(3S) Diversns descriQoes de viagens pela Provincia do Eio d© Janeiro 
nos meadoa do s^culo passado, roammidas © comentadas pelo eminent© histo- 
riador Affonso de E. Taunay na sna not&vel ©bra "Histdria do Caf6 no Braeil", 
revelam perfeitamente a decad^ncia agrfcola, principahnente da agro-indds- 
tiia do acjdcar, na Baixada da Gnanabara. Entr© dssea rclatos deetacam-se os 
de Lavollfi © oe de Itier> secretdrios do Embaixador Lagrende, qne em 1844, 
de passagem pelo Pio de Janeiro, visitaram o "Engenho d,/.?ua,, pm .TacarA. 
pagud. A impressao qne tiveram dos mdimentares processes agricolas bem 
como do antiquado aparelbamento do ©ngenho nao foi das melhores. Ontra nao 
era tambdm a impressao do Oond© de Snzannet qn© ao publicar os sens "Soo- 
renirs de voyages" em 1846, referira—s© & lavonra canavieira das regioes qne 
percorrera no Brasil como decadent© © aos ©enhores de engenbo como misoneis- 
tas qne rei>elindo a introdu^ao de novas m&quinas © o auxflio dos tdenicos se 
contentavam em atirar ao Governo toda a enlpa da ruina para onde caminluu 
vam. Vide Tajnnay, Affonso d© B. — "Histdria do Cafd no Brasil" vol. V 
— pdgs. 228/229 e 282. 
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Acompanhando a revolu^ao industrial a^ucareira a 

produgao na regiao campista praticamente dobrava, pas- 

sando de cerca de 12.000 toneladas de a^ucar em 1835 para 

mais de 20.000 toneladas em 1880.(40) 

Outra conseqiiencia de grande vulto resultante do em- 

prego das maquinas a vapor foi a concentragao capitalista 

que se processou na regiao de Campos. Os pequenos pro- 

prietaries das engenhocas coloniais foram absorvidos por 

uma minoria rica e poderosa, passando a ser apenas lavra- 

dores e entregando a produgao de cana aos possuidores de 

engenho. Formou-se desta arte no Segundo-Imperio uma 

classe muito restrita de grandes proprietarios agro-indus- 

triais, classe que empregara seus cabedais nao so na aqui- 

siqao de maquinas como na compra de numerosa escra- 

varia. 

Nessa epoca toda a estrutura social e economica da cana 

de acucar atingia em Campos a sua maior plenitude, iden- 

tica a que se processava no Nordeste do Brasil e cuja inter- 

preta^ao sociologica foi realizada de maneira magistral por 

Gilberto Freyre em "Casa-Grande e senzala". 

O senhor de engenho apos o enriquecimento era con- 

templado pelo Governo Imperial com titulos nobilidrquicos 

que satisfaziam a sua vaidade e o prendiam ao regime poli- 

tico vigente. (41> 

Como reflexo dessa fase da economia agucareira sur- 

giram na paisagem cultural da Baixada dos Goitacazes 

imensos sobrados, tipicas casas-grandes construidas com a 

preocupa^ao nao so de ostentar fausto e poder como igual- 

mente de centralizar grande parte das atividades do micleo 

social que era o engenho. 

fisses solares campistas as vezes estavam ligados as 

casas de engenho, como por exemplo o Solar do "Viscon- 

de" (vide fig. 28) cujo estilo pesadao, acachapado, nao di- 

fere muito dos velhos conventos dos jesuitas na Baixada 

Fluminense durante o seculo XVIII (vide figs, 29 e 30). Ou- 

tras vezes, porem, jd revelam uma arquitetura mais leve, 

mais elegante, como os Solares dos Airises, de Sto. Antonio 

(39) Lamego, Alberto Kibeiro — "O homem e o b^ejo,, p4g. 114. 

(40) Lamego, Alberto Bibeiro — Obra citada^ p&g. 114. , 

(41) A organizaajao patriarcal doa senbores do engenho campistas do 2.o 
ImpSrio, semelhante a do Brasil Nordeatino, foi descrita com grande brilho 
por Alberto Ribeiro Lamego nos seus livros "A Planlcie do Solar e da Sea- 
zalaM e "O Homem e o Brejo". 



ou de Guriri, sobrados de estilo muito mais citadino do qne 

rural. <42) 

Alem dos poucos sobradoes que ainda restam na Pla* 

nicie Campista, pois a maior parte foi demolida para apro- 

veitamento dos tijolos, encontramos como documenta^ao 

desses tipos de casas-grandes as belas gravuras de Victor 

Frond que ilustram o livro de Ribeyrolles (43); nessas estam- 

pas nao s6 deparamos com as sedes da Fazenda do Beco e 

de Quissama, como tambem com varias cenas da vida rural 

na segunda metade do seculo passado, destacando-se as 

atividades dos escravos na lavoura e no engenho. 

As paisagens culturais da Baixada Fluminense, refle- 

tindo nao so as relacoes entre o homem e as condicoes natu- 

rals como tambem a estrutura da economia agncareira, 

acornpanharam durante o seculo passado a evolu^ao da 

t^cnica de fabrico de a^ucar e as altera^oes sofridas pela 

organiza^ao social na passagem da fase do engenho colonial 

para o engenho a vapor. 

Parecia que tal estrutura social e economica era has- 

tante solida e vigoraria por largo prazo, como que se cris- 

talizando. Os solares, a forma^ao de uma "nobreza" ru- 

ral, davam essa impressao, Entretanto tal nao se deu. 

Novas condicoes economicas e sociais surgiram nos fins do 

seculo XIX ocasionando modifica^oes na organizagao agro- 

industrial da Baixada. Como conseqiiencia alteram-se tam- 

bem as relacoes entre o homem e o meio fisico e novas pai- 

sagens surgem na regiao. 

(42) A obra do Lameg'o "O Homem o o B^ejo,,, reprodnz algumfts 
fotografias de antigos solares dampistas. 

(43) Ribeyrolles, Charles — "Brasil Pitoresco *2 voIb. 



FIG, 19 — Facbada de uma easa de campo. (Debret - 
"Viagem Pitoresca e Historica ao Brasil") 
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FIG. 20 — Planta de uma casa de 
oampo. (Debret —- "Yiagem Pi- 
toresca e Historica ao BrasilM) 

Legenda: 1 —• Yaranda. 2 — 
Oratorio. 3 — Sala do visit as. 4 
—7 Sala d© j an tar. 5 — Patio. 6 — 
Area. 7 — Corredor. 8 — Quarto 
com janelas. 9 — Esc ad,a, 10 — 
Alcova ou quarto de dormir sem ja, 
nelas. 11 — Cozinha 12 — Despen- 
sa ou copa. 13 — Quarto dos negros 

doentes. 14 — Patio. 



fig m Cusa-graiide e capela do C'olnmba.iide em Rao Gon^alo. Cons- 
tru^ao do seculo XVITT. 

(Foto do autor) 

FT(i. ^2 — Sede do a Engenho d'Agua" em Jacarepagua. 
Capola auexa. 

(Foto da Rcvibta do P. II. A. X.") 



- .f'laaita da Casa-grande e capela da ^'Fa^eiida 
rolumbandc" em Sao G-ongalo, 

(Ba Bevista do ""S. P, H. A. N.") 
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F](^ — Plan^as das easas de resid^n- 
cias da Pazenda do Viegas e do "Engenho 
d'Agua" no Bistrito Federal. 

(Ba Bevista do "S, P. H A. N.") 
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FIG. 27 — Porto da Estrela. 
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FIG. 28 — Casa-grande e eaigenho do "VLsconde" na Planicie 
Campista. Oonstru^ao da segunda metade do seculo XIX, 

(Foto A. R, Lam .-go) 
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FIG. 29 — O "Folc'gio" (los .Ti^nitns em Campos. 

(Foto A. E. Lamego) 

FIG. 30 — Igi'ej i c convcnto Oos je- 
suitas em Sao Pe-lro d'Aldeia, 

(I'oto do autor) 



CAP1TUL0 II 

A PAISAGEM NOS FINS DO SfiCULO XIX E 

PRINC1P10S DO SfiCULO XX 

1 — A ocupagao do solo. 2 — O declinio da 
lavoura canavieira e a decadencia da paisagem 
cultural. 3 — A luta contra os pantanos. 4 — 0 
abandono das obras de saneamento e a volta & 
paisagem natural. 3 — O exodo rural. 

1 — As paisagens culturais da Baixada Fluminense nos 

fins do seculo passado se alteraram profundamente em 

virtude de um conjunto de circunstancias. Julgamos que 

nada poderia retratar melhor essa transforma^ao da paisa- 

gem do que a comparaqao entre as cartas da conquista do 

solo pelo homem. Si confrontarmos o mapa que organiza- 

mos para cartografar a ocupagao da terra nos fins do se- 

culo passado (vide mapa anexo da "Ocupacdo do solo nos 

fins do seculo XIX e primeiras decadas do seculo XXM), 

com carta anterior em que procuramos representar a posse 

do solo nas primeiras decadas do seculo XIX, abrangendo 

mais ou menos o periodo de 1800 a 1840, notaremos logo 

como foram profundas as modificacoes. 

Entre os varios fatos que podemos observar nesse con- 

fronto destaca-se o prosseguimento do reciio da floresta 

tropical com a expansao da lavoura pelos vales e encostas 

e o aproveitamento das matas para o fornecimento de ma- 

deira de construcao, lenha ou carvao vegetal. A franja flo- 

restal, proxima a raiz da Serra, cada vez se torna mais 

estreita na Baixada em virtude do crescente consumo de 

combustivel, principalmente apos surgir a estrada de ferro, 

consumidora de lenha tao voraz quanto o engenho. 

Outro fato que o mapa nos revela e o aparecimento de 

novas culturas comerciais, como a da banana e a da laranja. 
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Desde os tempos colonials essas frutas figuravam entre 

os produtos locals, cultivados para o consumo regional, 

tanto dos nucleos rurais como urbanos, principalmente para 

o fornecimento a cidade do Rio. A expansao dessas cultu- 

ras subsidiarias, como os demais produtos de chacara, es- 

tava entretanto limitada pelo fraco poder aquisitivo dos 

mercados locals. Em 1886 houve uma tentativa de con- 

quista dos centros consumidores das Republicas do Prata 

mas em virtude dos impostos proibitivos langados pela Ar- 

gentina e Uruguay, fracassou esse inicio do comercio expor- 

tador das frutas citricas. Somente em 1910 recome^aram 

as remessas para o Rio da Prata, porem o grande surto da 

exportagao da laranja na realidade teve comedo em 1926 

quando os mercados da Europa Ocidental passaram a adqui- 

rir no Brasil grandes quantidade desse produto. 

Tanto os laranjais como os bananais, com o cardter de 

culturas extensivas, desenvolveram-se de preferencia na 

Baixada da Guanabara; a citricultura localizou-se princi- 

palmente nos morros das zonas de Nova-Igua^u, Campo- 

Grande e Sao Gon^alo, enquanto que a cultura da banana 

se expandiu pelas terras baixas de Jacarepagu^ e de Mage. 

O nosso mapa ainda assinala uma incipiente industria 

manufatureira na regiao leste da Guanabara, industria que 

nos tempos atuais tomou grande incremento. 

As atividades economicas na franja litoranea permane- 

cem as mesmas dos tempos colonials, pouco se modificando 

a paisagem, salvo na regiao de Cabo-Frio onde a industria 

salineira tomou grande impulso* 

* • # 

2 — Contudo o que mais atrai a atenqao no confronto 

dos dois mapas da ocupa^ao do solo e o quase desapareci- 

mento da cultura da cana de a^ucar em grandes extensoes 

da Baixada, como em Santa-Cruz, no Reconcavo da Guana- 

bara e na regiao de Cabo-Frio, extensoes que representamos 

como "areas abandonadas". Exceto algumas pequenas 

planta^oes da graminea em Itaborai, Rio Bonito, Saquare- 

ma, destinadas mais ao fabric© de aguardente, os canaviais 

fluminenses nos fins do seculo passado e no principio do 

atual se circunscreviam quase que exclusivamente a Plani- 

cie Campista. Igualmente os cafezais, cujas esperan^as no 

comedo do seculo XIX eram tao grandes, estavam em vias 

de desaparecimento apos um rapido esgotamento do solo, 
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pois a duracao maxima de produtividade do cafeeiro em 

algumas zonas da Baixada mal atingia 25 anos.(44) 

A paisagem rural dessas antigas regioes da Baixada era 

de completa desolagao e abandono, pois salvo as pequenas 

culturas de arvores frutiferas que ja mencionamos, muito 

pouca cousa indieava a existencia de uma atividade hu- 

mana. Onde outrora havia uma vida rural bastante movi- 

mentada, popula^ao relativamente densa, grandes planta- 

cdes, engenhos fumegando em plena atividade, barcos, car- 

ros e tropas animando a paisagem, somente imperava a 

ruina nos fins do seculo XIX. Era como que um retrocesso, 

uma volta a paisagem natural com a expansao dos brejos, 

dos carraseais e das capoeiras atraves das terras conquista- 

das pelos antigos colonizadores apos ardua luta contra a 

floresta e o pantano. 

As velhas casas-grandes, tao solidamente construidas, 

se apresentavam desertas, em completo abandono e comepa- 

vam a ser destruidas pela agao do tempo, (vide fig. 31). 

Os antigos portos fluviais, cuio movimento tan to chamava 

a atencao dos viaj antes, tambem nao escaparam dessa deso- 

la<;ao. Os casaroes e armazens do Porto da Estrela, do 

Porto das Caixas, de Igua^u, onde ate meados do seculo 

XIX havia muita vida, muita anima^ao, caiara em ruinas. 

O mato invadia as ruas desertas e penetrava pelas fendas 

das paredes e dos telhados (vide figs. 32 e 33). 

Somente as estradas de ferro revelavam a presenga do 

homem nessa paisagem de desolacao; os trens, contudo, atra- 

vessavam a regiao abandonada como se percorressem um 

deserto, sem participar da vida local, pois as vias ferreas 

tinham sido construidas para ligar a cidade e o porto do 

Rio de Janeiro ao planalto e aos Campos dos Goitacazes. 

* * * 

3 — Quais as causas dessa extraordindria decadencia 

da paisagem cultural? 

Inicialmente devemos relembrar que em grandes areas 

da Baixada Fluminense a paisagem natural e constituida de 

planicies aluvionais, sujeitas a enchentes periodicas, e de 

vastos pantanais conforme ja tratamos nesse estudo (vide 

capltulo I da l.a parte — "A Regiao")- 

(44) Em Jacar6pagud, por exemplo, o oafeeiro come^ava a produzir ao» 
3 anos, tornando-TO dccr^pito aos 25. (Vide "Histdria do cai6 no Brasil'*), 
piLg*. 235. 



As condi^oes fisicas da Baixada — estrutura e relevo» 

clima e vegeta^ao — constituem, portanto, o "habitat" ideal 

para a implantatjao e a disseminacao dos anofelinos, trans- 

mlssores da malaria, esse terrivel flagelo da humanidade. 

A luta contra os pantanos foi uma constante preocupa- 

gao para os habitantes da Baixada desde os recuados tem- 

pos coloniais. Embora desprovidos dos recursos tecnicos 

da atualidade, como por exemplo as maquinas, os homens 

ja no inicio da coloniza^ao procuravam se sobrepor as des- 

vantajosas condigoes da natureza aterrando os brejos, lim- 

pando os cursos d'agua, abrindo valas de escoamento, cons- 

truindo diques, promovendo enfim o saneamento da regiao. 

Entre os que mais se destacaram nessa ingente tarefa 

sobressaem-se os jesuitas, os mais ativos dessecadores de 

pantanos da Baixada. Uma das primeiras medidas adota- 

das pelos colonizadores da Companhia de Jesus foi o envio 

de dois padres a Holanda, ja nessa epoca famosa pelas suas 

obras de engenharia hidr^ulica que resultaram na conquista 

de largo trato do seu solo, para que os religiosos se especia- 

lizassem nos trabalhos de dessecamento dos paues. Ap6s 

esse preparo previo, os jesuitas promoveram nas suas vas- 

tas propriedades da Baixada Fluminense notaveis obras de 

saneamento para a epoca (seculo XVIII), salientando-se as 

empreendidas na Fazenda Santa-Cruz-(45) 

Sob a dire^ao dos padres da Companhia os escravos 

abriram diversas valas na planicie de Santa-Cruz como, 

por exemplo, a vala do Ita com treze quilometros de com- 

primento e o canal de Sao Francisco com dez quildmetros 

de extensao, entre os rios Guandu e Itaguai. Perpendicular- 

mente a esses canais principais abriram valas de escoa- 

mento que, alem de dessecar os pantanos e impedir as inun- 

dagoes, permitiam levar agua a qualquer ponto da planicie 

durante a estiagem, dessa forma dessedentando o gado. 

Promoveram, igualmente, a constru^ao de diques de terra a 

margem dos cursos d'agua e destinados a proteger a pla- 

nura das enchentes na epoca das chuvas. Denlre esses 

diques denominados "taipas", salientava-se a "Taipa do 

Frutuoso" com 1.641 metros de comprimento, 6 metros de 

largura e 2 metros de altura, o que exigiu um movimento 

de terra de 60.000 metros cubicos. Outro dique, a "Taipa 

Grande", a margem esquerda do Rio Itaguai, era uma 

notavel obra medindo 6.996 metros de extensao, 4 metros de 

(45) Vide nosso trabalho: "A conquista do solo na Baixada Fluminense". 
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largura, e 2 metros de altura. Para a constmcao desse 

dique movimentaram-se 167.904 metros cubicos de terra. 

Completando esse trabalho os jesuitas construiram sobre 

o Rio Guandu uma bela ponte de pedra que, alem de ofe- 

recer passagem aos viajantes, possuia nos vaos um sistema 

de comportas que regulava a descarga do rio, pois as suas 

aguas eram desviadas por meio de um canal ate o Rio 

Itaguai uma vez fechadas as comportas. 

Atestando a operosidade e o engenho dos antigos colo- 

nizadores da regiao ainda hoje existe essa ponte construida 

ha cerca de dois seculos. 

0 trabalho de conserva^ao dessas obras, denominadas 

na epoca de "saude dos campos", era feito com grande des- 

velo pelos jesuitas que apos a epoca das chuvas promoviam 

o reparo de trechos avariados dos diques, removiam a vege- 

tacao aquatica e a lama sedimentada, desobstruindo dessa 

forma os canais, as valas e as valetas de drenagem. Alias 

esse trabalho de limpeza dos cursos d'agua era feito nao 

so em Santa-Cruz como nas outras propriedades dos jesui- 

tas, como em Gampos-Novos e nos Campos dos Goita- 

cazes.(46) 

Os senhores de engenho, como os jesuitas, tambem se 

empenhavam nessa tarefa de drenagem dos pantanos e de- 

sobstru^ao dos rios pois as lavouras canavieiras se locali- 

zavam principalmente nas varzeas e os cursos d'agua eram 

as principals arterias de comunicacao da Baixada durante 

os tempos coloniais. 

A luta contra os pantanos da Baixada Fluminense foi 

a preocupagao maxima nao so dos lavradores da regiao 

como tambem das administragoes publicas mais zelosas. O 

testemunho do empenho em que alguns governantes punham 

na solugao do magno problema regional encontramos em 

varias cronicas, destacando-se, nos principios do seculo pas- 

sado, as referencias de Luiz Gongalves dos Santos (Padre 

Perereca) nas suas "Memorias para servir a Historia do 

Reino do Brasil". Apesar do seu torn laudatorio e mesmo 

(46) Vide "Historia da Oompauhm de Jesus no Brasil'' de Serafim 
Leite, vol. YI e "Descri^ao Geogr4fica, Politica e Oronogrdiica do Diatrito 
dog Campos Goitac^s" por Couto Beis, Manoel Martins. 

Sobre as obras de saneamento empreendidas pelos jesuitas na regiao de 
Sauta^Cruz sao igualmente de grande inter&sse os seguintes trabalhos publi- 
cados na R. I. H. G. B. "Memdrias de 88^8^002*' por Couto Eeis, Cel. 
Manoel Martins, vol. 5. 1843 © "Histdria da Imperial Pa/enda de Santa- 

por Saldanha da Gam a, Josd, vol. 51. 1875. 



bajulador essas "Memorias*' documentam varias obras em- 

preendidas no sentido de sanear trechos da Baixada. As- 

sim, por exemplo, referindo-se aos Campos dos Goitacazes, 

o Padre Perereca nos conta que — "Se os moradores de serra 

acima tem sobejos motives para abengoar a mao poderosa 

d'El-Rei Nosso Senhor pelo beneficio que ihes liberalizou 

com a abertura da estrada mencionada, motivos ainda maio- 

res tem os habitantes dos Campos dos Goitacazes de mil ve- 

zes aben^oar a mesma real mao que nao so Ihes procurou 

estradas, como tambem secou pantanos, e Ihes melhorou o 

clima. Sim os povos reconhecem, e agradecidos confessam 

estes beneficios. Sabendo Sua Majestade que as inundacoes 

experimentadas naqueles ferteis campos inutilizavam mui- 

tos terrenos, e infeccionavam a atmosfera mandou, por 

ordem emanadas pelo ilustrissimo conselheiro, intendente 

geral da policia, limpar os cinco rios principals, compreen- 

dendo-se neste numero o Furado, o Iguape, o maior de 

lodos, assim em largura, como em comprimento, que e de 

sete leguas os quais sao canais, pelos quais se esgota a 

Lagoa Feia. Em 1814 se concluiram estes trabalhos, e nos 

anos seguintes se tratou sucessivamente da limpeza dos 

ditos rios, ou canais, donde resultou aproveitarse muito ter- 

reno para a lavoura, reduzindo-se a campinas imensos pan- 

tanais, de que abunda aquele distrito, que bem se pode cal- 

cular de vinte a trinta leguas; aumentar-se com este socorro 

o numero de gado vacum e cavalar, melhorarem os cami- 

nhos, e estradas, desempachadas de agua estagnadas, e, 

o que e ainda mais precioso, desaparecerem as doen^as epi- 

demicas, que tantas vezes assolaram o pais".(47) (O grifo 

^ nosso). 

Desse depoimento destaca-se nao so a importancia das 

obras de drenagem dos brejos no inicio do seculo XIX, como 

tambem a preocupacao do aspecto propriamente saneador, 

pois na epoca culpava-se o pantano de "infeccionar a atmos- 

fera", desconhecendo-se ser o mosquito o transmissor da 

malaria. Ao lado desse aspecto de saneamento e talvez mes- 

mo como motivo principal, e nitida a preocupacao de "apro- 

veitar-se muito terreno para a lavoura" com o dessecamento 

dos pades. Devemos relembrar que nessa epoca os Campos 

dos Goitacazes estavam em pleno desenvolvimento da la- 

voura canavieira e as terras ganhas ao brejo eram rdpida- 

(47) Gon^alves dos Santos, Lulz — "Mein6rias para servir 4 Hist&ia 
do Eeino do B^a8i],, — II Vol. — pfigs. 582/583. 

— 78 — 



mente cobertas pela graxnmea preciosa. 0 movel econ6« 

mico impunha portanto ao homem uma luta ardua contra 

as condi^oes mesologicas desfavoraveis. 

Tratava-se, sem diivida, de uma extraordinaria capaci- 

dade de enfrentar os obstaculos naturals num combate que, 

embora nao tivesse os aspectos herdicos da penetragao ban- 

deirante pelo sertao em busca do indio e do ouro, ou da 

famosa "marcha para o Oeste" nos Estados Unidos, exigia 

um trabalho insano e perseverante que constitue um justo 

motivo de orgulho para os descendentes dos colonizadores 

da gleba fluminense. 

* * * 

4 — Os mesmos motivos que levaram o homem a em- 

preender a conquista do solo na Baixada Fluminense, isto 

e, as condigoes economicas peculiares a cada epoca, tam- 

bem conduziram, a partir dos meados do seculo XIX ao 

abandono das obras de saneamento e de limpeza dos rios. 

Para certas areas esse abandono se iniciou mesmo muito 

antes, datando dos meados do seculo XVIII, como foi o 

caso dos antigos latifundios dos jesuitas, pois de posse des- 

sas terras apos a expulsao dos padres, nao soube o Governo 

Real manter o mesmo nivel de produ^ao dessas proprieda- 

des rurais e muito menos continuar o trabalho de limpeza 

e desobstrucao dos cursos d'agua. Como conseqiiencia o 

declinio se processou rapidamente. Os pantanais das re- 

gioes de Santa-Cruz e de Campos-Novos se estenderam pelos 

antigos campos de cria^ao, os escravos se disseminaram e 

as febres palustres breve tomaram conta dessas areas afu- 

gentando os mais recalcitrantes. Era a volta a paisagem 

natural dos brejais. 

Na Baixada da Guanabara o abandono dos trabalhos de 

saneamento e conserva^ao dos cursos d'agua coincide com 

o declinio da lavoura canavieira. na primeira metade do se- 

culo XIX, quando se procurou substitui-la pela cultura do 

cafe. Gilberto Freyre cita um "Parecer da Sociedade de 

Medicina do Rio de Janeiro sobre a enfermidade que gras- 

sou em 1880 na vila da Mage e seus termos" (48), onde se 

evidencia perfeitamente a importancia dessa substitui^ao 

(48) Freyre, Gilberto —- "Altera^oes aas rela^oes doe homens com os 
rios do BrasU". 
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de culturas e, conseqiientemente, da modifica^ao da paisa- 

gem. Segundo esse parecer "o abandono da cultura das 

varzeas e mais terrenos baixos pela maior facilidade e lu- 

cro que os habitantes acham na cultivagao dos terrenos altos 

para as plantagoes do cafe, genero comercial que sendo 

atualmente (1830) o mais cultivado nesta provincia tem 

dado uma nova diregao a cultura principal desse solo, fa- 

zendo abandonar lug ares que antes exerciam a industria 

e o trabcdho dos lavradores, os quais abrindo valas e regos 

tornavam as terras mais enxutas". (Anais Brasilienses de 

Medicina, tomo XXIV, n.0 6, 1872). (O grifo e nosso). 

As "febres de Macacu" que reinaram em carater epi- 

demico de 1828 a 1834 (49) na regiao da Guanabara, nada 

mais eram do que um forte surto da malaria que se difundiu 

em conseqiiencia do abandono dos trabalhos de drenagem 

e desobstru^ao dos cursos d'agua, possibilitando a forma- 

^ao e o desenvolvimento dos pantanais, "habitat" do trans- 

missor da molestia. 

O declinio da cultura canavieira na regiao da Guana- 

bara e em outras dreas da Baixada Fluminense que. se pro- 

cessou, como ja vimos no capitulo anterior, ap6s o advento 

do engenho a vapor e a consequente concentra^ao da cultu- 

ra e industria agucareira na Planicie Campista, pode ser 

considerado como uma das principais causas da eclosao e 

dissemina^ao das febres palustres na Baixada em virtude 

do abandono das areas outrora cultivadas. Uma vez ces- 

sada a interven^ao humana que se processava na abertura 

das valetas de drenagem e limpeza dos cursos d'agua, a 

regiao voltava a apresentar a tipica paisagem natural dos 

pantanos, quadro fisico que o colonizador europeu encon- 

trara e modificara gramas a implanta^ao da monocultura 

canavieira. 

O trafego pelos pequenos rios da Baixada da Guana- 

bara que desempenhara um papel tao importante no comer- 

cio interno do Brasil ate meados do seculo passado, exigia 

um constante trabalho de desimpedimento e limpeza dos 

cursos d'igua da regiao. Apos a constru^ao das estradas 

de ferro na segunda metade do seculo XIX realizou-se uma 

verdadeira captura economica pelas novas vias de comuni- 

ca^ao; as antigas "tropas", nao podendo concorrer com o 

(49) Wappaeua — "Oeographia Physiea do Brasil", pigs. 194/195. 

— 80 — 



transporte ferroviArio, breve desapareceram ef consequen- 

temente, os portos fluviais, **terminus" dos longos cami- 

nhos que punham em comunicagao o sertao com o literal, 

entraram em franca decadencia. Diminuindo e, em certos 

casos, cessando mesmo a navegagao fluvial na regiao da 

Guanabara, a vegetagao aqudtica, os troncos e galhadas pas- 

saram a obstruir os rios, contribuindo para o espraiamento 

das aguas durante a epoca das chuvas, o que acarretava a 

forma^ao ou a dilatagao dos brejais (vide fig. 34). Alem 

dessa contribuigao indireta das estradas de ferro para o 

aumento das areas pantanosas, devemos relembrar o papel 

desempenhado pelos aterros construidos sem se levar em 

conta as condi^oes naturais da regiao e que se tornaram 

verdadeiras barragens, conforme ja abordamos na pri- 

meira parte desse estudo. 

E' bastante frequente atribuir-se a ruina economica das 

antigas propriedades rurais da Baixada Fluminense k abo~ 

li^ao da escravatura; igualmente confere-se a esse aconte- 

cimento um papel primordial na explica^ao do retorno dos 

campos aos pantanais, em virtude do exodo do bra^o escra- 

vo para as cidades, especialmente para a cidade do Rio de 

Janeiro. Acreditamos, contudo, que a aboligao somente 

veio coroar um process© de decadencia economica que ja se 

Iniciara na Baixada da Guanabara e em outras areas da 

regiao meio s6culo antes, quando os Campos dos Goitacazes 

passaram a ser o principal centro canavieiro da regiao. 

Alias, unicamente essa sub-regiao da Baixada Fluminense, 

devido as excepcionais condiqoes de solo, poude enfrentar 

a crise decorrente da libertagao dos escravos, substituin- 

do-os pelo trabalhador assalariado- 

A aboligao, si nao foi a causa unica nem a principal 

da decadencia da regiao, foi, entretanto, o fato que preci- 

pitou o fenomeno. Enquanto dispunham do brago negro 

escravizado podiam alguns antigos senhores de engenho 

manter certas culturas, embora economicamente pouco com- 

pensadoras como, por exemplo, pequenas rogas e poraares. 

Uma vez, por&n, desprovidos dos escravos nao havia base 

economica para o trabalho assalariado e, conseqiientemente, 

o abandono e a ruina avassalaram as antigas propriedades 

rurais. 

De tal forma a regiao em tdrno da cidade do Rio de 

Janeiro caira no abandono que at^ observadores argutos 
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nao mais percebiam que ela outrora fora uma importante 

zona rurah Assim Pierre Denis, ja no seculo atual, fica 

profundamente impressionado ao deparar com a cidade 

do Rio cercada de terras incultas, Embora nao ignorasse 

a existencia de uma antiga zona canavieira nos arredores 

do Rio de Janeiro, a qual se refere no seu livro da colegao 

"Geographic Universelle" (50), o geografo franees se ilude 

com a paisagem selvatica que envolve a cidade e assim a 

descreve — uLa foret est partout presente, autour de la 

ville qu'elle enserre, dans la ville meme, dans les jardins, 

sur les pentes abruptes ou Ton n'a pu batir. Pas un champs 

aupres de Rio qui parle de colonisation, de domestication 

du sol. Dans cette zone cotiere, le domaine de Thomme ne 

deborde pas au dehors de la superficie restreinte des 

villes" <51> 

* * * 

5 — Uma paisagem de tal desola^ao em que nao se 

percebia mais a antiga ocupacao do solo pelo homem evi- 

dentemente correspondia a uma regiao despovoada. Na 

realidade, o declinio economico da Baixada da Guanabara 

foi acompanhado do despovoamento dos campos e uma 

magnifica comprova^ao desse exodo rural vamos encontrar 

nos dados demograficos do municipio de Nova-Iguagu. 

Inicialmente devemos relembrar que a velha sede municipal, 

Iguacu, porto e entreposto comercial a margem do rio do 

mesmo nome, foi abandonada, transferindo-se a sede do 

municipio em 1891 para a estacao de Maxambomba na Es- 

trada de Ferro Central do Brasil, local que mais tarde pas- 

sou a se denominar Nova-Igua^u. Essa transferencia nada 

mais era do que a consequencia da captura economica da 

estrada de ferro feita ao caminho de tropas e ao porto flu- 

vial que nao puderam competir com o novo sistema de 
transporte. Alexn desse fato deve se acrescentar a decaden- 

cia rural pelas causas ja apontadas, refletindo-se na distri- 

buiqao da populate, conforme se pode observar compa- 

(50) Denis, Pierre — "Amerique du Sud" — tome XV — Pr&nidre 
partie — pag. 168, 

(51) Denis, Pierre — "Le Br&dl au XX ei^cle,^ pig. 30/31. 
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rando-se os dados dos recenseamentos de 1892 e 1920 por 

distritos: 

NOVA-IGUACTC — RECENSEAMENTOS GERAIS 

De 1892 De 1920 

DISTRITOS 

Habitantes Habitantes 

N.o absolute Por Km* N.o absolute Por 
Km* 

N. Iguagii  6.840 23,8 12.382 43,0 
Queimados    5.436 31,4 3.063 17,7 
Cava   4.372 13,0 2.001 6,0 
Merit!   2.761 31,4 8.255 110,0 
Bonfim   2.342 14,0 1.261 7.5 
Estrdla   2.475 6,6 2.823 7.1 
Nildpolis ......... .. — — 3.611 277,1 

TOTAL  24.226 16,7 33.396 23,1 

Embora a densidade do municipio tenha aumentado de 

16,7 habitantes por km2 em 1892 para 23,1 habitantes por 

km2 em 1920, na realidade o acrescimo se efetuou exclu- 

sivamente nos nucleos urbanos e suburbanos: — Nova 

Igua^u, Meriti e Nilopolis; os distritos essencialmente ru- 

rais como Queimados, Cava e Bonfim (S2> tiveram a sua den- 

sidade demografica reduzida a metade no periodo com- 

preendido entre os recensamentos de 1892 e 1920, passando 

respectivamente, de 31,4-13,0 e 14,0 habitantes por km2 para 

17,7 - 6,0 e 7,5 habitantes por km2. 

fisses dados estatisticos, concernentes a um municipio 

tipico da Baixada da Guanabara, sendo igualmente o de 

maior area dessa sub-regiao, revelam com nitidez as mo- 

difica^oes que se deram no povoamento dessa area no pe- 

(52) Os dados estatlsticfos do Recenseamento de 1940 pennitem o con- 
fronto entre a popula<jao nrbana, suburbana e rural dos distritos. comprovando 
o que afirmamos a respeito da predominancia da popula^ao urbana e subur- 
bana em alguns distritos e da popula^ao rural em outros, 

De acordo com esse Recenseamento a distribui^ao da popula^ae em Nova 
Iguagfi, no ano de 1940, era a eeguinte; 
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riodo de m&xima decadencia compreendidb entre 1B92» 

quatro anos apds a aboligao da escravatura, e 1920, quando 

novas condi^oes economicas iriam pennitir a reconquista 

do solo pelo homem e o aparecimento de novas paisagens 

colturais. 

NOVA - IGUAgtJ 

DISTK1TOS Pop. Urhana e SuhwhdM Pop, rural 

N, Iguagtl 

Meritf ... 

NU6polis 

Cava — 

Qaeimadog 

Bonflm .. 

20.854 

38.645 

22.504 

14.122 

1.403 

456 

1.028 

66 

2.508 

2.970 

1.182 



FTCt. 31 — Sede abandonada da Fazenda Sao Bernardmo em Nova-Tgaa^ii, 
na Baixada da Guanabara. 

(Foto da D. S. B. F.) 
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FIG. 32 — O Porto da Estrela em ruiuas e inteiramente invadido polo mato. 

(Foto da B. S. B. F.) 



FIG. 33 — Sohrados e armazens em iiuuas no Pdito das Crixas 

(Foto da D. ft. R. F.) 
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FIG. 34 — Rio da Baixada da Guanabara obstruido pela vegetaqao. A linha 
pomtilhada nssiuala as margens. 

(Foto da D. S. B F.) 



3." PARTE 

AS PAISAGENS MODERNAS 

CAPITULO I 

A OCUPACAO do solo e a distribuicao 

DA POPULACAO 

X — A ocupaeao do solo nos moados do seculo XX. 

3 — A distribidgao da popula^ao. 3 — A ocupagao dp solo 

por lav our as, pastagens e matas* 4 — A ocupa^ao do solo 

e as novas paisagens. 

1 — 0 confronto das varia® cartas de ocupa^ao do solo 

da Baixada Fluminense, que organizamos para determina- 

dos periodos, nos permitiu verificar as modifica^oes so- 

fridas pela paisagem cultural da regiao desde os primordios 

da coloniza^ao europeia ate as primeiras d^cadas do si- 

culo atual. Como t^rmino desse estudo comparativo ela- 

boramos um mapa onde procuramos representar, de uma 

maneira geral, a distribuicao geogr^fica dos principais tipos 

de exploracao economica que atualmente tomam posse da 

regiao (vide o mapa anexo "Ocupagdo do solo nos meados 

do seculo XX), As fontes em que nos baseamos para a ela- 

boracao dessa carta consistiram, principalmente, em obser- 

vacoes pessoais feitas "in-loco" no decorrer de diversas via- 

gens que empreendemos pela regiao. 

Comparando ^sse mapa com o da "Ocupa^do do solo 

nos fins do siculo XIX e principios do s6culo XX*' notamos 
grandes alteracoes, mormente no sentido de uma reconquis- 
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ta das areas ahandonadas pela ampliagao das culturas da 

laranja e da banana na Baixada da Guanabara. Outro fato 

que se observa e o desenvolvimento das culturas de chaca- 

ras, especialmente na regiao a oriente da Baia da Guana- 

bara e na planicie de Santa-Cruz. Igualmente a industria 

manufatureira ganha terreno no Reconcavo da Guanabara. 

Quanto as outras atividades, observa-se o quase desa- 

parecimento do cafe e a permanencia das culturas de sub- 

sistencia nas orias florestais. A faixa das lagunas tambem 

nao sofreu modifica^oes de grande vulto: — a industria 

pastagens devido ao revestimento vegetal campestre, como 

as principals atividades economicas. Nota-se apenas na 

regiao de Marica uma recuperagao de dreas incultas com o 

desenvolvimento da cultura comercial da banana e de pro- 

dutos de subsistencia. 

A pecuaria nao so ocupa os Campos de Santa-Cruz e 

os Campos-Novos, areas tradicionalmente consagradas as 

pastagens devido ao revestimento vegetal campestre, como 

tambem penetra pela regiao que se estende entre Cabo-Frio 

e Macae, area onde as culluras da cana de a^ucar e do cafe, 

bem como as florestas, foram substituidas pelas fazendas 

de cria^ao. 

A cana de agucar impera na Planicie Campista como 

praticamente a unica cultura, enquanto que em outros tre- 

chos da Baixada — Saquarema, Rio Bonito — aparece em 

manchas, ocupando algumas planicies aluvionais pouco ex- 

tensas. 

Apesar da reconquista pelo homem de extensas areas da 

Baixada da Guanabara, ainda permanecem ao abandono 

vastos tratos de terra ocupdos por brejos e capoeiras, espe- 

cialmente na bacia do Rio Sao Joao, entre Cabo-Frio e 

Macae. 
* * « 

2 — As altera^oes das paisagens culturais freqiiente- 

mente sao acompanhadas de modifica^oes na distribuigao 

da popula^ao. Ao abordarmoa a fase de decadencia agri- 

cola de certas zonas da Baixada verificamos que em Nova- 

Iguagu tal fato, alem da repercussao que teve sobre a pai- 

sagem, determinou um exodo rural muito acentuado no 

periodo que medeou entre 1892 e 1920. 

A ocupagao do solo pelo homem, a consequente utili- 

zaqao dos recursos naturals ou o aproveitamento da terra 

para as atividades agro-pecu^rias sao fatos geograficos por 
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excelencia nos quais observamos perfeitamente as relagoes 

entre o homem e o quadro natural. Dai podermos tambem 

procurar a explica^ao das modifica^oes operadas na distri- 

bui^ao do elemento humano pela superficie de uma regiao 

de acordo com as mudan^as de paisagens. 

Baseando-nos nesse fato procuramos correlacionar a 

distribui^ao geografica da popula^ao da Baixada com a 

ocupaqao do solo em 1940. Valendo-nos dos resultados do 

Recenseamento Geral de 1940 notamos sensiveis alteragoes 

na reparti^ao do homem na regiao em estudo, modifica^oes 

ess as resultantes das diferentes situagoes economicas. 

Em anexo apresentamos os "Mapas das Densidades de 

Populagdo por Municipios em 1920 e 1940" que elaboramos 

reunindo os municipios por sub-regioes de acordo com a di- 

visao regional que sugerimos neste trabalho (vide capitulo 

11 da l.a parte e mapa anexo das sub-regioes). Confron- 

tando-se os mencionados mapas observamos inicialmente que 

na primeira sub-regiao, a "Planicie de Santa-Cruz", nao 

houve altera^oes; na realidade, a densidade de Itaguai, que 

ocupa a maior parte dessa zona, tanto em 1940 corao em 

1920 foi de 21 habitantes por km^. 

Na "'Baixada da Guanabara" vamos encontrar as maio- 

res altera^oes de densidade de toda a regiao fluminense. 

Tal fato ocorreu em Nova-Iguagu, onde a popula^ao aumen- 

tou extraordinariamente, passando de 33.396 habitantes em 

1920 para 142.021 em 1940, isto e, da densidade de 24 habi- 

tantes por km2 para 108 habitantes por km2 A porcen- 

t^gem de aumento da populacao desse municipio foi 

de 325,2% entre 1920 e 1940 o que o polocou em primeiro 

lugar entre todos os municipios do Brasil quanto a por- 

centagem de crescimento. Embora o progresso da citri- 

cultura nessa circunscricap seja em parte o motivo desse 

notAvel acrescimo, a principal causa reside no aumento 

da populacao urbana da cidade do Rio de Janeiro 

que extravasando dos limites do Distrito Federal se espraiou, 

gramas a proximidade e a facilidade de comunicacoes pelos 

trens de suhurbio, para o vizinho territorio fluminense. 

Em outro mapa anexo — "Distribuicdo da populagdo 

em 1940" — cartografamos separadamente a populacao ur- 

bana da rural e nele podemos verificar que em Nova- 

Igua^u existiam em 1940 quatro nucleos urbanos que pos- 

suiam populacao compreendida entre 10.000 e 50.000 habi- 

tantes: — Meriti, Nilopolis, Caxias e Nova-Iguacu.(n 
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Na parte oriental da ^Baixada da Guanabaraw, em Ni- 

terdi e Sao Gongalo o aumento da populagao tambem foi 

grande, embora nao se observe nos mapas de densidade em 

virtude de ja ultrapassarem 100 habitantes por km2 em 

1920. Em Niteroi a densidade passou de 1.539 habitantes 

por km2 para 1.937 habitantes por km2 e em Sao Gongalo 

de 131 habitantes por km2 para 292 habitantes por km2 entre 

os dois censos de 1920 e 1940. 

Nesses dois municipios predomina a popula^ao ur~ 

bana sobre a rural, sendo que na capital do Estado do 

Rio de Janeiro o numero de habitantes que se circuns- 

creve ao quadro urbano e de 125.974 e a zona rural 

de 18.004; em Sao Gongalo a popula^ao urbana atin- 

ge a 67.667 e a rural compreende 22.837 habitantes. 

Embora -proporcionalmente ao total da populacao os habi- 

tantes da zona rural atinjam apenas a 12,5% em Niterdi c 

a 25,2% em Sao Gongalo, si considerarmos a pequena super- 

ficie desses municipios — 74 km2 para o primeiro e 310 

km2 para o segundo — verificamos que a zona rural desse 

trecho da Baixada apresenta densidade elevadissima, Tal 

fato pode ser notado no mapa anexo da distribuigao da 

populacao urbana e rural, no qual podemos, igualmente, 

observar o contraste que oferece o fraquissimo povoamento 

das terras que confrontam com a parte Norte da Baia da 

Guanabara, na regiao de Mage e do insalubre vale do Ma- 

cacu, eterno espantalho do homem. A porcentagem da 

populacao rural enKMage e apenas de 33,3% do total do 

municipio. 

Na terceira sub-regiao, "Gabo-Frio e lagoas litoraneas" 

o confronto dos dois mapas de densidade nos mostra uma 

certa estabilidade, notando-se apenas um pequeno dedinio 

nos municipios de Gabo-Frio e Saquarema. Um dos fatos 

mteressantes que se observa na distribui^ao da populacao 

nessa zona e a alta porcentagem da populacao rural como 

se pode verificar pelo quadro abaixo: 

(1) Eecentemente essa cirdmscri^ao foi snbdiridida, eorgindo os ziotos 
municipios de Duque de Caxias e de Nildpolis. 

— 88 ~ 



r~i <M 

O tn ld O O 
C\J CM n'd- o O <o 

Q 
O — CO 10 CD — CM CM CO "M" CO 

n o 
UJ co CO UJ UJ LU UJ Ld Ul < Q Q Q Q O 2 

f \ 

1 

!< 
L> 

i 

vv> 



CM CM 

% 

% 

O en un in o O 
cm CM m M- o O < o 

< O 
id co en — CM CM CO M" Lu LJ 

U LJ UJ UJ UJ < O Q Q Q Q 2 

o 

"T 
D 

5 
= 5 





DISTBXBUICAO DA POPTJLAgAO KA in BTJB - REGIAO 
«OABO.PBIO B LAGOAS LITOBANBAB" 

MTJNICtPIOS 
Fopulagao 

rural 
Fopula^do 

urbana TOTAL 
% da popum 
laqao rural 

Marlcfi,   17.091 2.006 19.097 89,4% 

Saqnarema   17.530 1.527 19.057 91,9% 

Araruama   22.960 2.101 25.061 91,6% 
8. Pedro d 'Aldeia 16.252 1.058 17.310 93,8% 

Cabo-Frio   7.164 8.316 15.480 46,2% 

A maior parte dessa sub-regiao apresenta uma porcen- 

tagem de habitantes da zona rural superior a 90%; somente 

faz excegao Cabo-Frio cuja sede municipal e a cidade mais 

populosa da zona (5.759 habitantes) e que possue dois nu- 

cleos de Pescadores: Arraial do Cabo (1.780 habitantes) e 

Armagao dos Buzios (592 habitantes). Cabo-Frio e uma 

circunscricao municipal de zona rural pouco extensa e es- 

cassamente cultivada devido a pobreza do solo arenoso. 

A predominancia da populagao rural sobre a citadina 

nessa faixa litoranea pode tambem ser observada no mapa 

anexo da distribuicao da populagao rural e urbana que igual- 

mente nos revela a maior concentra^ao do homem nas plani- 

cies intercaladas entre as lagunas e o macico litoraneo, cuja 

escarpa voltada para o mar e na maior parte anecumena. 

Outro fato que se observa e a localizagao do homem na 

faixa arenosa das restingas, seja em nucleos de Pescadores 

ou nas instala^oes das salinas. O interior dessa sub-regiao 

apresenta varios claros da ocupagao do solo pelo homem e 

que correspondem aos pantanais da Bacia do Rio Sao Joao 

ou a floresta costeira que se estende entre Cabo-Frio e 

Barra de Sao Joao, um dos poucos vestigios do manto flo- 

restal que ocupava esse trecho do litoral. 

A quarta sub-regiao — "Vales e contrafortes centrais'* 

— aparece nos mapas de densidade com um declinio em 

duas circunscrigoes municipais: Rio Bonito e Capivari. Na 

realidade, o decrescimo da populagao foi geral conforme se 

observa do seguinte quadro: 
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iy — SUBJREOIAO — "VALES B OONTRAFORTBS CENTRAIS" 

T 

MUNICtPIOS Ntimero de habitantes por Km2 

Ado - 1920 
1 

Ano - 1940 

Cachoeiras  19 17 
Caplvarl  28 16 
Casimiro de Abreu  19 18 
Rio Bonito   51 44 

Trata-se, alias, com excegao de Rio Bonito que possue 

alguns recursos e um indice de progresso bem pronunciado, 

da zona mais pobre de toda a Baixada Fluminense e que 

nunca possuiu um produto que atraisse o povoamento em 

escala mais avan^ado. 0 declinio da popula^ao entre 1920 

e 1940 contudo, um cofttraste frisante com outras zonas 

da Baixada. 

A ocupa^ao do solo pelo homem nessa sub-regiao depa- 

Tou com obstaculos naturais muito maiores do que em outras 

irefts da Baixada e dai o encontrarmos grandes vasios no 

nosso mapa da distribuiqao da populagao. A primeira zona 

aneciimena localiza-se na Serra de Sant'Ana, contraforte 

divisor das aguas do Rio Macacti e do Rio Sao Joao, onde 

os mapas nao assinalam qualquer trago da ocupagao humana 

— caminhos, fazendas ou sitios. O relevo do solo bastante 

movimentado e o revestimento florestal nao atrairam o po- 

voamento para essa drea. Igualmente o homem ainda nao 

octipou as margens pantanosas do Rio Sao Joao, de muitos 

dos sens aflnentes e da Lagoa Juturnaiba, brejais imensos 

que constittrem um dos trechos mais hostis e mais ermos da 

Baixada Fluminense. O unico sinal da presenga do homem 

nessas solidoes e a estrada de ferro que atravessa a regiao 

por extensos aterros. 

A quinta sub-regiao, a "Planicie Campista", alcangou 

entre os dais ulthnos censos gerais um aumento de popula- 

gao nos municipios de Campos e de Sao Joao da Barra, onde 

a densidade passou de 39 para 47 habitantes por km2 no 
pritneiro e de 22 para 26 habitantes por ^m2 no segundo. 

Em Maca6 houve uma pequena diminuigao passando de 24 

para 21 habitantes por km2. Observando-se a carta da dis- 

tribuigao da populagao em 1940, verifica-se que o homem 

ocupou, nessa zona da Baixada, de prefer&icia as planieies 
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quaterndrias de aluvioes fluviais que se estendem desde a 
margem direita do Rio Paraiba ate o Rio Macae (vide a 

l.a Parte desse estudo e o mapa das zonas fisiograficas), 

solo de elei^ao para a cana de a^ucar. Tambem encontra- 

mos o elexnento humano se espraiando ao longo dos vales 

dos principais rios — Macae, Macabu, Imbe. Muriae — apro- 

veitando as varzeas para a localiza^ao da cultura canavieira. 

Em contraste frisante com a densidade relativamente ele- 

vada desses tratos da Baixada Campista deparamos com 

vastas areas despovoadas ou com povoamento rarefeito 

como a faixa litoranea das restingas, grandes extensoes dos 

taboleiros terciarios e as elevacoes correspondentes aos con- 

trafortes da Serra do Mar. Enquanto a zona das restingas 

nao oferece possiblidades a um povoamento mais denso 

devido a pobreza do solo, as areas interiores se apresentam 

tambem como pouco propicias ao desenvolvimento da prin- 

cipal cultura regional — a cana de acucar e dai o encontrar- 

mos tipos de exploraqao economica como a pecuaria exten- 

«iva que nao necessita de mao de obra numerosa. 

Outro aspecto da ocupacao do solo pelo homem e que 

pode ser notado no mapa da distribuicao da populagao e o 

ndmero relativamente elevado de pequenos nucleos urbanos 

de menos de 1.000 habitantes; sao vilarejos considerados 

como sedes distritais (15 em Campos, 10 em Macae e 5 

em S. Joao da Barra), aglomerados que na maioria dos ca- 

ses nao alcancam 300 habitantes e que desempenham certas 

fun^oes administrativas ou comerciais em relacao a popu- 

la^ao que vive nas usinas ou nos sitios mais proximos. 

Alias, deve-se acentuar que apesar desses nucleos dis- 

tritais e da existencia de duas cidades bastante populosas 

— Campos com 52.677 habitantes e Macae com 9.719 habi- 

tantes — e evidente a predominancia da populacao rural 

na Baixada dos Goitacazes como se pode verificar pelo se- 

guinte quadro: 

DISTRIBUICAO DA POPULACAO NA V SUB - REG I AO 

"PLANICIE CAMPISTA" 

MUNICfPIOS Populagdo 
rural 

Populacao 
urbana 

TOTAL . % da popu* 
la$ao rural 

Maca6  40.776 15.586 56.362 72,3% 

Campoe   157.602 67.843 225.445 69,9% 

S. Jojioda Barra.. 34.246 5.348 39.594 86,7% 
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Um fato que, de uma maneira geral, pode ser observado 

na reparti^ao da popula^ao da Baixada Fluminense e a 

pequena influencia da estrada de ferro nessa distribuigao, 

fato que contrasta vivamente com as zonas do Estado de 

Sao Paulo onde ha uma perfeita correlagao entre as linhas 

ferreas e a ocupagao do solo pelo homem. Na Baixada, po- 

rem, o povoamento precedeu a constru^ao das estradas de 

ferro e por esse motivo nao e de se admirar que a regiao 

percorrida pela principal ferrovia, a Estrada de Ferro Leo- 

poldina, se apresenta, na sua maior parte, com uma densi- 

dade de popula^ao muito menor do que a faixa litonknea 

das lagunas que se estende de Marica a Cabo-Frio. Alias, jd 

acentuamos que uma das zonas onde o declinio da popula- 

^ao se tornou mais pronunciado nos ultimos anos foi a dos 

"Vales e contrafortes centrais", percorrida pela linha tronco 

da Leopoldina que se dirige a Campos e a Vitdria. Na pr6- 

pria Baixada dos Goitacazes o povoamento penetrou entre 

as lagoas e ocupou os vales muito tempo antes do apareci- 

mento das ferrovias, as quais somente na segunda metade 

do seculo passado estenderam seus ramais ao longo dessas 

Areas em busca das zonas produtoras. A estrada de ferro 

uniu centros de popula^ao mas nao contribuiu diretamente, 

de uma maneira apreciavel, para a amplia^ao do ecumeno 

na Baixada Fluminense. 

• * * 

3 — Os estabelecimentos rurais da Baixada Fluminen- 

se recenseados em 1940 forneceram dados a respeito das 

areas ocupadas por lavouras, pastos e florestas e baseando- 

nos nessa fonte elaboramos o mapa anexo: "Distribuigdo por 

municipios das areas ocupadas nos estabelecimentos agri* 

colas por lavouras, pastagens e matas em 1940", 

Observando-se esse cartograma nota-se logo o notdvel 

conlraste oferecido entre a III sub-regiao — "Cabo-Frio e 

Lagoas Litoraneas" onde as superficies coberlas por matas 

sao extremamente escassas e a IV sub-regiao — "Vales e 

Contrafortes Centrais" — na qual a maioria dos municipios 

apresenta-se com um revestimento florestal ainda predo- 

minando sobre as lavouras e pastagens. 

O quadro abaixo comprova perfeitamente esse 

contraste: 
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AREAS EM HECTARES DOS ESTABELECIMBNTOS AGRfCOLAS 

(parte prodativa) 

III SUB • REGIAO 

Muniolpios Lavouras Pastos Matas 

Marled   

Saquarema   

Araruama   

S. Pedro d'Aldeia   

Cabo-Frio  

7.423 

11.028 

11.456 

3.930 

1.346 

1.357 

2.516 

9.103 

5.375 

4.252 

6.252 

3.436 

2.375 

2.425 

2.200 

TOTAIS  35.183 22.693 16.778 

Porc€?ntagens   47.1 30,4 22,5 

IV SUB-REGIAO 

Mwnwipios Lavouras Pastus Matas 

*• 

Rio Bonlto  

Cachoelras   

Capivari  

Casimiro de Abreu  

8.870 

7.045 

9.820 

6.421 

6.686 

8.547 

6.963 

7.518 

7.279 

21.941 

14.428 

23.875 

TOTAIS  32.156 29.714 67.523 

Porcentagens  24,8 23,0 52.2 

Na realidade, num total de 74.654 hectares de dreas 

produtivas da III sub-regiao a superficie coberta de matas 

abrange apenas 16.778 hectares ou 22,5%, encjuanto que na 

IV sub-regiao as areas revestidas de florestas ocupam 

67.523 hectares numa superficie de 129.393 hectares, corres- 

pondendo a 52,2% da ^rea produtiva dos estabelecimentos 

agricolas. 

Tal fato revela bem como a ocupa^ao do solo se pro- 

cessou em maior extensao na orla litoranea, permanecendo 

ainda vastas areas limitrofes da Baixada e na escarpa do 
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planalto cobertas de matas, verdadeiro sertao a poucas de- 

I de Sudometros da franja litoranea. 
Planicie de^ Santa-Cruz", I sub-regiao, caracteri- 

P^dominancia das dreas ocupadas por pastagens, 
oI,0 7to como demonstram os dados do municipio de Itaguai: 

Hectares Porcentagem 

Lavouras 6.901 18,8 

Pastagens 19.077 51,8 

Matas 10.832 29,4 

TOTAL 36.810 100,0 

Outra sub-regiao onde os pastos ocupam as maiores 

areas da parte produtiva dos estabelecimentos agricolas e 

a V, isto e a "Planicie Campista", como se pode observar 

no mapa anexo e os dados abaixo comprovam: 

V SUB - REGIAO 

Municipio s Lavouras Pastagens Matas 

Haca6  

Campos  

S. JoSo da Barra .. 

Hectares % Hectares % Hectares % 

27.527 | 21,2 , 

104.788 | 34,1 1 

13.235 | 15 5 f 

65.536 | 50,6 

127.283 | 41,4 

50.389 ) 58.9 

36.587 ( 28,2 

75.165 | 24,5 

21.917 | 25,6 

Tanto na l.a como na 5.a sub-regiao os pastos ocupam os 

antigos campos nativos (vide na primeira parte desse estudo 
o capitulo em que se aborda a distribuicao da vegeta^ao). 

Rntretanto, em certos municlpios, como por exemplo em 

Macae, as pastagens sao formadas em antigas areas flores- 

tais, seja em fazendas onde outrora se cultivava o cafe, 

seja em trechos de matas derrubadas mais recentemente 

com a explora^ao da lenha e do carvao vegetal. Os pastos 

tambem se localizam na faixa arenosa das restingas, prin- 

cipalmente em Sao Joao da Barra. Alem das fazendas de 

criagao e engorda do gado bovino que ocupam grandes 

extensoes, existem mesmo nas proprias zonas canavieiras 

muitas areas consagradas a pastos, como por exemplo no 

municipio de Campos onde a lavoura ocupa mais de 100.000 

hectares e a porcentagem dos pastos atinge a 41,4%. Tal 

94 — 



fato se deve a larga utiliza^ao do carro de bois como um 

dos meios de transportes. 

A 11 sub-regiao, a "Baixada da Guanabara" oferece-nos 

a simples observagao do mapa em estudo, um contraste 

muito acentuado entre os municipios de Nova-Igua^d e Sao 

Gon^alo, ^s margens Oeste e Leste da Baia de Guanabara e 

o municipio de Mage que se localize no interior do recon- 

cavo. Enquanto nessa ultima circunscri^ao as areas cober- 

tas de matas abrangem 75,5% da superficie produtiva dos 

estabelecimentos agricolas, nas duas primeiras correspon- 

dem a 28% e 19,7% respectivamente. 

0 quadro abaixo especifica perfeitamente esse fato: 

II SUB-REGIAO 

Ifuniotpios Lavouras Pastagens Matas 

Hectares \ v<~ Hectares % Hectares j % 

Mag^   4.038 | 19,3 1.078 5.2 15.767 75,5 
Nova-Tgnagti , 15.789 ] 54.1 5.240 17,9 8.170 28,0 
S5o Gongalo . 12.610 | 67,5 2.394 12.8 3.679 19.7 
Niter6i   357 | 57,5 130 20,9 134 21,6 
Itabaral   11.333 | 40,0 8.069 28,4 9.087 31,6 

Do confronto desse quadro com os das outras sub-re- 

gioes podemos verificar que a "Baixada da Guanabara" 

apresenta as maiores porcentagens de areas consagradas 

a lavoura, notadamente em Sao Gongalo, Niteroi e Nova- 

Igua^u, constituindo Mage uma excecao nessa zona. De- 

ve-se recordar que as terras desse ultimo municipio se es- 

tendem em grande parte pela escarpa do planalto e pelos 

contrafortes, ao passo que os outros se localizam quase que 

exclusivamente na Baixada. losses dados sao o fiel reflexo 

de uma ocupacao da terra mais pronunciada e, conseqiien- 

temente, de uma paisagem mais humanizada nos arredores 

da cidade do Rio de Janeiro. 

* * * 

4 — O comentario das cartas da ocupagao do solo nos 

meados do seculo XX, da distribuicao da populacao na Bai- 

xada e da repartiqao das areas ocupadas por lavouras, pas- 

tagens e matas nos estabelecimentos agricolas segundo o 
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censo de 1940, nos forneceram, em sintese, uma ideia de 

como houve uma diversifica^ao regional na Baixada Flu- 

minense em conseqiiencia da implanta^ao de determinadas 

atividades economicas. Foi baseando-nos nessa diferencia- 

^ao que tragamos o mapa das sub-regioes (vide Primeira 

Parte) as quais correspondem muito mais paisagens ela- 

boradas pelo homem do que ao quadro natural. 

A andlise regional, iguahnente, deve estar associada ao 

estudo das paisagens culturais ou humanizadas. No pre- 

sente capitulo vimos em conjunto e comparativamente a 

ocupagao do solo. Entretanto o estudo, ou melhor, a ani- 

lise das paisagens regionais se torna indispensavel; nos capi- 

tulos seguintes, ao abordarmos esse estudo, veremos niti- 

damente que os varios tipos de ocupa^ao do solo relacio- 

nados com determinadas atividades economicas sao os prin- 

cipais elementos que caracterizam e diferenciam as paisa- 

gens modernas da Baixada Fluminense. 
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GAPrruLO ii 

AS PAISAGENS RURAIS DA BAIXADA DA GUA- 

NABARA E DA PLANlCIE DE SANTA-CRUZ 

1 — Duas paisagens tipicas. Sobrevivencias da paisa- 

gem da cana de agucar, 2 — A paisagem dos laranjais. 

3 — As obras de saneamento e a colonizagao oficial. 4 — 

Os bananais e a palsagem no interior da Basa de Guanabara. 

5 — As paisagens da mar gem oriental da Guanabara. 

1 — As paisagens culturais dos contornos da Baia de 

Guanabara oferecem um forte contraste diante da vigorosa 

floresta tropical que com todo o seu esplendor primitive 

ainda recobre muitos dos maci^os montanhosos que se al- 

teiam como pano de fundo da Baixada. 

Na regiao ocidental, estendendo-se pelas colinas e 

varzeas desde as montanhas do Macigo Carioca ate a raiz 

da Serra do Mar dois tipos de povoamento imprimem a sua 

marca na paisagem. 

O primeiro e constituido pelas aglomeragoes suburba- 

nas que em virtude da extraordinaria expansao da cidade 

do Rio surgiram e cresceram a margem das estradas de 

ferro numa disposigao tipicamente linear; os antigos nodu- 

los de casarios formados em torno das estagoes e paradas, 

num raio de cinqiienta quilometros a partir do centro da 

metropole, praticamente se uniram formando como que 

uma unica cidade, estendendo-se sob a forma de tentaculos 

ou varetas abertas de um leque. Atualmente os vazios 

entre os nucleos suburbanos, ao longo das ferrovias, 
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sao muito escassos e em breve estarao inteiramente preen- 

chidos. 

O segundo tipo de povoamento e o rural e se dissemina 
pelas areas intercaladas entre as vias ferreas oferecendo um 

nitido contraste com as aglomera^oes suburbanas. 

Aparentemente a paisagem rural da Baixada da Gua- 

nabara nao conserva vestigios da antiga economia a^uca- 

reira que por cerca de tres seculos imperou na regiao. 0 

periodo de decadencia, como vimos, caracterizou-se pela 

exodo dos campos e complete abandono das terras, acar- 

retando como que uma volta a antiga paisagem natural. 

Na realidade, porem, a marca da antiga explora^ao agricola 

ainda esta visivel a observadores mais atentos. 

Primeiramente deve-se notar que o principal reflexo 

do ciclo da cana na paisagem atual consiste na vegetagao: 

as campos e as capoeiras de mato que ai encontramos hoje 

diferem profundamente do antigo manto de florestas vir- 

gens que recobria a maior parte da regiao no inicio da con- 

quista pelos europeus. Trata-se de uma flora secundaria, 

degradada, que se estendeu pelas terras da Baixada apos 

o abandono da lavoura sem a pujanga da antiga vegeta^ao 

natural, pois as condi^oes mesologicas desfavoraveis, deri- 

varem as primitivas matas, a despeito da penetra^ao de cer- 

oferecem possibilidades para a rapida reconstitui^ao da 

floresta tropical. 

A substituigao da flora primitiva por outra degradada 

e muito mais evidente nos morros e nas varzeas do que 

nas montanhas. Na realidade, os macros montanhosos 

que delimitam a Baixada dao a impressao de ainda conser- 

varem as primitivas matas, a despeito da penetra^ao de cer- 

tas lavouras pelas suas encostas, como aconteceu, por exem- 

plo, com a cultura do cafe no Maciqo da Tijuca. Provavel- 

mente a devasta^ao nas montanhas nao foi tao extensa 

quanto na planicie devido aos proprios obstaculos do relevo; 

as chacaras e sitios formaram-se nas clareiras mais acessi- 

veis em 4reas relativamente diminutas; outro fato que tam- 

bem, talvez, possa explicar essa paisagem florestal predo- 

minante nas montanhas e que sendo a pluviosidade maior 

ai do que nas baixadas, as condicoes climaticas favorece- 

(2) A paisagem suburbana da Guanabara, pelo sen earater todo ©special, 
aj&sociada como ©sti k da prdpria cidade do Bio d© Janeiro, para que seja con- 
venientemeoite abordada nos sens mliltiplos aspect© s exige um ©studo ©speCia- 
lizado de geografia urbana relaciomado com o da pirdpria Capital Federal. 
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rain mais a reconstituicao da flora nos pequenos claros aber- 

tos pelo homem. 

Em resume, a iavoura da cana em vlrtude da sua pro- 

longada permanencia na regiao, do seu carater extensivo e 

do largo consumo de lenha nos engenhos, contribuiu mais 

do que qualquer outra atividade economica para a devasta- 

cao da floresta primitiva substituida pela atual flora. 

As rulnas do antigo ciclo a^ucareiro nao se observam 

apenas na vegetagao enfezada, raquitica; sao, igualmente, 

testemunhos vivos inumeras sedes de engenho invadidas 

pelo matagal e as que ainda permanecem mais ou menos 

intactas da devasta^ao provocada pelo tempo e pelo aban- 

dono sao mesmo raras. Destacam-se como as mais con- 

servadas a sede do "Engenho d'Agua" em Jacarepagua (vide 

fig. 22), a notavel "casa-grande" e capela do Columb^nde 

em Sao Goncalo (vide fig. 21), e a sede da "Fazenda da 

Posse" com a sua capela anexa, em Nova-Iguacu (vide fig. 

35). Mesmo nesses antigos engenhos nao mais existem as 

senzalas e os outros edificios complementares ja ruiram 

parcial ou totalmente. 

Ess as sobrevivencias de uma paisagem rural e de uma 

estrutura economica e social desaparecida ha muitas deca- 

das sao perfeitos testemunhos historicos e, nao mais preen- 

chendo a funcao para que surgiram, constituem mesmo ver- 

dadeiros anacronismos na paisagem moderna- 

Finalmente uma outra curiosa sobrevivencia do ciclo 

acucareiro na Baixada da Guanabara e o que se observa 

na toponimia. A palavra "engenho" e bastante freqiiente 

na designacao de aglomerados suburbanos, de bairros e de 

acidentes naturais: Engenho-Novo, Engenho-de-Dentro, 

Serra do Engenho-Novo, Ilha do Engenho. 

★ * * 

2 — A expansao da citricultura na Baixada da Guana- 

bara, como vimos anteriormente, processou-se principalmen- 

te a partir do ano de 1926, quando se intensificaram as ex- 

portaqoes para a Europa. Entre os varies fatores que im- 

pulsionaram essa atividade agricola devem ser salientados 

a grande procura nos mercados externos, a criacao dos 

"packing-house" e a facilidade de transporte em navios 

frigorificos para a Europa Ocidental. 

E* inegavel, igualmente, que o grande surto da cultura 

da laranja nessa regiao deve-se em grande parte ao card- 
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ter especulativo de que se revestiu desde o inicio, seme- 

Ihante a tantos outros empreendimentos agricolas no Bra- 

sil. Essa especula^ao principiou quando as antigas pro- 

priedades da Baixada, bastante desvalorizadas com a queda 

da economia acucareira e com a crescente insalubridade 

da regiao, foram sendo a^ambarcadas por pre^os insigni- 

ficantes por capitalistas residentes na cidade do Rio de 

Janeiro; tais financistas ao inverterem o capital nessas 

terras contavam com uma valorizagao certa, com um futuro 

"boom" que mais cedo ou mais tarde teria de vir. (3) 

A segunda fase da subdivisao das antigas propriedades 

propiciou grandes lucros a esses homens de negocio foi o 

da forma^ao e desenvolvimento dos subiirbios a margem 

das estradas de ferro, quando o proletariado e a classe me- 

dia do Rio de Janeiro se espraiaram pela Baixada, adqui- 

rindo a presta^oes mensais os seus pequenos lotes de 10 m. g 

x 50 m. onde iriam construir suas modestas casas proprias. g 

A segunda fase da subdivisao das antigas propriedades g 

rurais pertence a expansao da laranja. Contribuiu muito rn 

para a inlensifica^ao das vendas de terras a inteligente e 01 

larga propaganda feita nos jornais caridcas em tdrno das 3 

possibilidades de rapido enriquecimento oferecidas pela § 

citricultura em virtu de dos pre^os compensadores a que 5 

atingira a laranja, cuja produ^ao comumente era adqui- '0 

rida adiantadamente pelos intermediaries. g? 

Os proprios capitalistas que haviam comprado as terras § 

abandonadas coineyaram a formar pomares e a revende-los, ^ 

apoiando-se numa bem feita propaganda que difundia em r- 

larga escala o famoso "slogan" da epoca: "Laranja no pe, 3 

dinheiro na mao". Breve a publicidade surtiu efeito e uma S 

verdadeira onda se precipitou para a Baixada. "Vagalhao 

desmesurado e heterogeneo, levava dentro do bojo, enro- 

lados na mesma ansia individuos de todas as proceden- 

cias"(4> capitalistas retardatarios que so entao perceberam 

o negocio, funcionarios publicos, pequenos negociantes e 

ate lavradores... Desnecessario e dizer que sdmente esses 

ultimos se fixaram definitivamente nos laranjais; os outros, 

quando nao revenderam as suas propriedades, arrendaram- 

nas ou as entregaram a guarda de alguns assalariados. 

(3) Vide a reepeito o trabalho de Nobrega da Gtmlifl, — "Economia 
da cit^icultu^a,, in "0 Obaervador Economico e Pinanc€i^o,' n.o 33 — p&g®. 
140/165. 

(4) Nobrega da Cunra — Trabalho citado. 

— 100 — 



Sob o ponto de vista geografico os resultados dessa ex- 

traordinaria especulagao se traduziram numa profunda 

modifica^ao da paisagem rural. Varios milhoes de laran- 

jeiras se estendem atualmente pela regiao em areas ha cerca 

de vinte anos improdutivas, despovoadas e relegadas ao 

mais completo abandono. No muuicipio de Nova-Igua^u, 

em 1940, ano de maxima expansao da citricultura, existiam 

cerca de 8.700.000 pes de laranja, abrangendo uma area de 

aproximadamente 17.400 hectares. (5> 

O retalhamento das propriedades, outro importante 

aspecto economico e geografico associado ao desenvolvi- 

mento da citricultura na regiao, pode ser comprovado pela 

comparacao dos dados dos Recenseamentos de 1920 e de 

1940 sobre o tamanho dos estabelecimentos agrxcolas nos 

municipios da Baixada da Guanabara. 

0 quadro abaixo evidencia nitidamente o parcelamento 

da terra no periodo compreendido entre os dois censos: 

BAIXADA DA GUANABARA 

DistrlbulcSo por municipios do numefro de pequenos, m^dios e gramfes 

estabelecimentos agricolas 

(Areas em hectares) 

Municipios Ano de 1920 Ano de 1940 

Ate 
40 h. 

Da 41 
a 200 h. 

Hais de 
200 h. 

Total 
Afe 

40 h 

De 41 
a 

2G0 h. 

Maia de 
200 h. 

Total 

Nova-Iguagu... 213 29 38 280 1.451 | 62 1 18 11.531 
Mag6  34 50 36 120 63 1 41 21 | 125 
Ittaborai   

00 
00 46 25 159 332 | 98 { 35 | 465 

S. Gongalo .... 540 47 12 599 1.244 | 29 1 21 | 1.294 
Niteroi  6 I 3 0 1 9 46 4 1 0 50 

Total  881 | 175 | 111 | 1.167 13.136 | 234 95 | 3.465 

0 numero das pequenas propriedades (ate 40 hectares) 

passou em toda a regiao de 881 para 3.136, aumentando 

quase quatro vezes, enquanto que os grandes estabeleci- 

mentos rurais (mais de 200 hectares) que eram em numero 

de 111 no ano de 1920 diminuiram para 95 no ano de 1940. 

(5) "Alguns aspectos hi3t6ricos e estatisticbs do Municipio de Nova- 
Tgua^fi,, — (p£g. 5). 
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Nova-Iguagii, municipio onde a cultura da laranja mais 

se difundiu, revela-nos a maior subdivisao da propriedade, 

pols das antigas 38 fazendas de mais de 200 hectares so 

restam 18, enquanto que os pequenos sitios com areas ate 

40 hectares, de 213 no ano de 1920 passaram para 1.451 no 

ano de 1940. 

O aumento da popula^ao em Nova-Igua^u, entre os anos 

de 1920 e de 1940, foi enorme, colocando essa circunscri^ao 

em primeiro lugar entre todos os municipios do Brasil no 

que diz respeito a porcentagem do crescimento demografico. 

Como frisemos, porem, no capitulo anterior, esse grande 

acrescimo da popula^ao se deve, principalmente, ao extraor- 

dinario desenvolvimento dos suburbios da cidade do Rio 

de Janeiro e, na realidade, tal massa humana pertence mais 

a metropole carioca, ao "Grande Rio de Janeiro", do que 

propriamente ao Estado do Rio de Janeiro Entretanto o 

crescimento da popula^ao do campo tambern foi bastante 

acentuado e como nao existem dados da populacao rural para 

o ano de 1920, podemos apenas inferir pelo confronto entre 

os totais do municipio. Assim, em 1920, a populacao total 

de Nova-Iguacii era de 33.396 habitantes (densidade: 24 ha- 

bitantes por km2) e em 1940 era de 142.021 habitantes (den- 

sidade: 108 habitantes por km2); deste ultimo total 112.019 

pertenciam as zonas urbana e suburbana e 30.041 a zona ru- 

rair Verificamos, portanto, que no ano de 1940. a zona rural 

possuia praticamente o mesmo numero de habitantes de todo 

o municipio \zonas urbanas, suburbana e rural) no ano de 

1920. A densiuade de 24 habitantes por km2 que, segundo o 

censo de 1920, correspondia a toda a populacao do municipio, 

em 1940 podia ser considerada como sendo a da zona rural, 

o que no Brasil constitue um indice bastante elevado para 

o campo. 

Entre os varios aspectos da estrutura economica da ci- 

tricultura na Baixada Fluminense e necessario salientar 

aqueles que mais diretamente influem na paisagem rural. 

Um fato desde logo c evidente: a pequena extensao das pro- 

priedades agricolas, pois as areas dos sitios ou pomares osci- 

lam entre meio alqueire gcometrico (24-200 m.2 ou aproxi- 

madamente dois hectares e meio) e o maximo de 20 alquei- 

res geometricos (968.000 m.2 ou cerca de 100 hectares). O 

numero de laranjeiras dessas pequenas propriedades varia 

entre 1.000 a 15.000 pes. Entretanto, deve se acentuar que 

alguns citricultores possuem varios sitios, chegando o maior 



deles em Nova-Iguagu a possuir cerca de 150.000 pes de 

laranja. 

A formagao de um sitio de laranjais exige uma serie 

de operacoes ou fases, Inicialmente prepara-se a "semen- 

teira" que e formada geralmente com sementes de limao, 

de laranja-da-China ou de laranja-da-terra. A segunda fase 

e a da forma^ao do "viveiro" onde sao replantados os "ca- 

valos", separados num espa^o de O^S x O^SO. A terceira 

fase e a do enxerto que se faz na maioria dos casos com a 

laranja-pera. Finalmente na quarta fase as arvores enxer- 

tadas sao transplantadas depois de aproximadamente 120 

dias para o local definitivo ocupando uma area geralmente 

de 5 mx 5m. 

A produ^ao se inicia depois de quatro anos da trans- 

plantaeao e os laranjais, conforme a qualidade do solo, o 

espa^amento das arvores e o trato podem produzir ate a 

idade de cinqiienta anos. Em media, porem, a producao nao 

ultrapassa vinte e cinco anos. 

A especie de laranja preferida em quasi toda a Baixada 

Fluminense e a laranja-pera, a qual e a unica cultivada 

comercialmente e destinada a exporta^ao. Outras varie- 

dades como a laranja-baiana, a laranja-seleta ou a mexe- 

rica sao produzidas em escala muito pequena e se destinam 

exclusivamente aos mercados internos. Um fato que chama 

a atenqao dos agronomos e o da produgao media na regiao 

ser relativamente baixa pois alcanna apenas meia caixa, 

sendo raros os pomares onde atinge a uma caixa por pe de 

laranja, enquanto que no Estado de S. Paulo( regiao de 

Limeira, de Araras, de Piracicaba), os laranjais chegam a 

produzir duas ou tres caixas por pe.Atribue-se essa 

producao media fraca nao tanto ao fato dos laranjais ocupa- 

rem terras outrora intensaraente cultivadas pois em Sao 

Paulo, igualmente, a cultura da laranja substituiu antigos 

cafezais quase improdutivos, mas a outros fatores. Assim, 

as maiores responsabilidades desse fraco rendimento sao 

devidas a varios erros na tecnica do plantio, ao descuido no 

trato, a falta de adubagao, fatores esses que se ligam ao 

proprio carater especulativo e quase de improvisa^ao com 

que se iniciou a citricultura na regiao, pois muitos dos plan- 

tadores eram completamente inexperientes nas fainas agri- 

(6) "Economia da citricultura'' in "O Observador EooIl6Inico,\ u.0 33, 
p^g. 149. 
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colas. Nao houve, igualmente, a indispensavel assistencia 

e orienta^ao tecnica por parte dos poderes governamentais 

na epoca mais necessaria, isto e, a da formagao dos poma- 

res. A citricultura e uma das maiores conquistas da mo- 

derna ciencia agronomica, bastando lembrar a import&ncia 

de que ela se reveste e o aparelhamento tecnico que exige 

na California. 

Na Baixada Fluminense as principais atividades nos 

laranjais relacionadas com o calendario agricola consis- 

tem na capina, na poda e na colheita. As capinas se pro- 

cessam geralmente em janeiro e em julho, havendo, por£m, 

pomares bem tratados onde sao feitas tr^s e ate quatro 

capinas por ano. Em novembro e dezembro, de preferen- 

cia, se realiza a poda das arvores. A colheita se inicia em 

junho e vae ate dezembro. Deve-se acentuar, porem, que 

o inicio da colheita em junho somente se processa quando 

ha exportagao para a Europa; nas condigoes atuais, quan- 

do o principal mercado consumidor e a Repiiblica Argen- 

tina, a colheita comeca em setembro, pois esse pais antes 

desse mes se abastece nas suas proprias zonas produtoras 

e no Paraguai. 

Com exce^ao dos citricultores que fazem parte de coo- 

perativas, as safras sao vendidas no pe ao comerciante pro- 

prietario do "barracao" ou casa de embalagem ("packing- 

house"), estabelecimento localizado na cidade e onde se 
processam os trabalhos de beneficiamento e enoaixota- 

mento da laranja. (7> 0 dono do "barracao" contrata tra- 

balhadores diaristas e so realiza a colheita quando ha pedi- 

dos de embarques pois a laranja e um produto que nao se 

pode armazenar por muito tempo, salvo em camaras frigo- 

rificas; mesmo nesse ultimo caso, embora possivel, nao 

convem comercialmente a armazenagem por prazo muito 

longo pois importa no aumento do custo do produto. 

(7) Em Nova-Iguagfi existem cfirca de vinte casas de embalagem, algn- 
mas com maquinismee bastainte aperfeigoadoe e um aflmero de trabalhadores 
que atiuge a uma centena (50% homeus e 50% mulheres). As opera^oes 
por que pa&sa a laranja nos "barrae5es,, sao as seguintes: l.a) sele^ao ppelot 
tamanho estandardizado nos mercados consumidores. 2.a) selceao pelo aspecto 
do fruto. 3.a) Lavagem. 4.a>> Brunimento, 5.ft) Embrulho papel de sMa. 
6.a) Encaixotamento. A Caixa de laranja, feita de pinhe do Parang cont^m 
em m^dia 250 frutos e sempre leva a marca d.o pTopafetfijio do "baflfTacao,, 

com a indiea^ao da localidade de proceddncia. Como j& acentuamos, as 
casas de embalagem desempenharam um importante papel no desenvolvimento 
da citrieultura possibilitando a exporta^ao da laranja em perfeitas condi- 
(joes de acondicionamento. 
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O ritmo da colheita da laranja esta portanto mais su- 

jeito ao ritmo da procura pelos mercados consumidores do 

exterior do que propriamente pelo amadurecimento dos fru- 

tos. Alem do caso ja citado das colheitas atuais que s6 

se iniciam em setembro devido a falta de mercados antes 

dessa epoca, devemos lembrar o que sucedeu no periodo da 

Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, quando nao ha- 

vendo possibilidade de escoamento das safras, deixava-se 

os frutos apodrecerem no pomar numa porcentagem que 

em certas zonas atingia de 15 a 20% da produ^ao. Tal 

fato, alias, contribuiu para a proliferacao da "mosca do 

Mediterraneo", praga que ate hoje, apesar dos ingentes 

esfor^os feitos para debela-la, ainda causa grandes estragos 

nos pomares, provocando sensivel perda de frutas. 

Os laranjais da Baixada Fluminense nos primeiros 

tempos de sua formagao foram localizados de preferencia 

nos morros em virtude da existencia de extensos pantanais 

nas planicies. Entretanto, com a crescente expansao dos 

pomares, posteriormente a reconquista do solo se estendeu 

as varzeas apos a conveniente drenagem. Ha poucos anos 

atras era freqiiente observar-se o contraste frisante entre 

os laranjais em franca produ^ao que galgavam as colinas 

e os recem plantados nas planicies drenadas (vide figuras 

36 e 37). 

A ocupa^ao do solo num pequeno sitio de Nova-Igua^u 

pode ser observada no "croquis" anexo elaborado segundo 

uma fotografia aerea. A casa de moradia do sitiante locali- 

za-se no meio do pomar, afastada da estrada principal; as 

valetas de drenagem sao nitidas atraves do laranjal e a maior 

area inculta margeia o canal coletor que e um ribeirao com 

o seu leito escavado para mais rapido escoamento das aguas. 

A paisagem dos laranjais na Baixada da Guanabara 

assemelha-se de certa forma a dos cafezais com o seu ali- 

nhamento perfeitamente geometrico, principalmente quando 

os arruamentos sao bem nitidos devido a um largo espaga- 

mento entre as arvores, havendo pomares excepcional- 

mente bem formados onde as laranjeiras ocupam superfi- 

cies de lm' x T". (vide figura 38). O verde escuro das folha- 

gens destaca-se das gramineas de tonalidade verde clara; 

apenas se modifica esse aspecto quando os frutos se acham 

amadurecidos e pintalgam o arvoredo de pequenas esfe- 

ras alaranjadas. 
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A impressao de uniformidade da paisagem em certas 

areas da Baixada e surpreendente para quem nao desco- 

nhece o parcelamento da propriedade nessa regiao. Em 

Nova-Iguagu, por exemplo, a Oeste, na zona de Marapicu, 

a visao que se tem do alto de um morro e a de um unico po- 

rn ar que se estende pel as planicies e colinas a perder de 

vista. A custo podemos divisar entre as arvores as peque- 

nas casas de moradia bastante distanciadas uma das outras. 

(vide figura 39). Essa impressao visual de homogeneidade ou 

de unidade da paisagem resulta do carater de monocultura 

que a laranja assumiu na regiao e da ocupa^ao do solo con- 

tinua, praticamente completa em determinadas areas. Na 

realidade, os laranjais nessas zonas constituem a unica cultu- 

ra, nao se plantando absolutamente nada mais, nem um sim- 

ples pe-de-couve; as laranjeiras se estendem desde as cer- 

cas a beira das estradas ate os limites dos outros sitios en- 

volvendo completamente a moradia. Os varios sitios uni- 

dos dao, portanto, a impressao de uma unica grande plan- 

ta^ao, de uma so paisagem. 

A dispersao do "habitat" e outra caracteristica da pai- 

sagem rural da Baixada da Guanabara (vide figura 43). 

Nao ha aglomeraqoes rurais de especie alguma, nem mesmo 

pequenos povoados ou bairros; apenas a cidade (Nova- 

Igua^u e suburbios do Rio de Janeiro) e as propriedades 

agricolas. 

A inexistencia de grandes exploragoes agricolas, pois a 

laranja, como ja frisamos, e uma cultura de pequenas pro- 

priedades, nao possibilitou a forma^ao das classicas "colo- 

nias" das nossas fazendas de cafe. 

Quanto a habita^ao rural limita-se exclusivamente a 

casa de moradia do lavrador, seja ele o proprietario, o 

meeiro ou o empregado. A inexistencia de outra qualquer 

bemfeitoria ou edificios anexos explica-se pelo fato de que 

as atividades agricolas sao exercidas, na sua maior parte, 

por habitantes das cidades e dos seus arredores. Na ver- 

dade, a capina e a poda sao muitas vezes feitas mediante 

contrato de trabalhadores assalariados por dia e estes ho- 

mens, uma vez ultimado o trabalho, voltam para suas casas 

nas zonas urbanas e suburbanas. A colheita, que necessita 

de mao de obra mais numerosa, tambem emprega esses tra- 

balhadores diaristas, contratados pelo dono do barracao 

que adquiriu a safra (vide figura 40). A Ida desses homens 

para os sitios se efetua pelos proprios caminhoes que trans- 
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portam o produto. Outro fato que se deve acentuar e o 

seguinte: sendo a laranja logo apos a colheita enviada para 

os "barracoes" da cidade (vide figuras 41 e 42) para o con- 

veniente beneficiamento e encaixotamento, torna-se evidente 

a desnecessidade de quaisquer instalagoes para depositos nos 
sitios. Os edificios das casas de embalagem, bem como os in- 

dispensaveis maquinismos, exigem um capital relativamente 

grande que so pode ser compensado pela aquisi^ao e poste- 
rior venda da produ^ao de muitas safras. Acresce o fato 

de que a localizagao desses "barracoes" nas cidades se 

impoe pelo fato de ser mais facil ai o recrutamento da mao 

de obra e pela existencia nos centros urbanos da energia 

eletrica. 

A habitagao do sitiante na Baixada da Guanabara ge- 

ralmente se localiza afastada da estrada, no meio do pomar, 

para mais facil acesso e vigilancia dos laranjais; a maioria 

das casas esta situada a meia encosta (vide figura 43), sendo 

raro encontra-las no alto do morro ou na planicie. As casas 

sao na maior parte construidas de tijolos, caiadas de bran- 

co, com portas, janelas e batentes pintados de azul; nos te- 

Ihados predominam as telhas de tipo frances. Devemos 

relembrar que sao constru^oes recentes numa regiao de facil 

penetracao da influencia urbana e, portanto, muito se asse- 

melham as casas das cidades nao so quanto ao material 

utilizado como tambem ao aspecto externo e ao piano, ge- 

ralmente bastante simples. Constam de poucas pe^as; um 

a dois comodos, alem da cosinha. Um traco que da uma 

certa uniformidade a essas habitacoes e a disposi^ao do 

telhado em duas aguas, sendo que a parte posterior na 

maioria se prolonga numa especie de "puxado" que e des- 

tinado a cosinha. As vezes esse "puxado" fica ao lado 

quando o terreno nao permite o prolongamento para a 

parte posterior (vide figura 44). 

Alem dessas habitacoes relativamente simples encon- 

tramos algumas casas de residencia, principalmente nos 

arredores da cidade do Rio, construidas com mais conforto, 

possuindo varandas, maior numero de comodos, etc. Trata-se 

de habitacoes destinadas mais a vilegiatura dos proprie- 

tarios residentes na cidade e em grande parte do ano per- 

manecem desocupadas ou entregues a guarda de um empre- 

gado. 

As casas de pau-a-pique e cobertas de sape, tipicas do 

caboclo, sao raras, sendo encontradas de preferencia nas 
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vizinhan9as dos centres urbanos e suburbanos, em areas que 

nao foram oenpadas pelos laranjais. 

Uma das caracteristicas da paisagem dos laranajais da 

Guanabara consiste na existencia de cercas-vivas. Sao v4- 

rias as especies de arbustos que sao plantados junto a 

cerca de arame farpado, predominando, porem, as sebes 

de "ficus" cuidadosamente podadas e dando a paisagem 

um aspecto quase de jardim em plena zona rural (vide fi- 

gura 45). Provavelmente trata-se de uma tradi^ao local, 

pois em principios do seculo XIX Saint-Hilaire ao descre- 

ver a paisagem dos arredores do Rio dc Janeiro menciona o 

fato de que varias especies vegetais eram empregadas como 

sebes (8). Si naquela epoca, porem, tais cercas-vivas preen- 

chiam uma finalidade utilitaria de separagao das proprie- 

dades, atualmente acreditamos que existem apenas por mo- 

tives ornamentals pois elas nao dispensam o arame far- 

pado. 

A situa^ao atual da citricultura na Baixada Fluminen- 

se, como alias em outras regioes produtoras de laranja do 

Brasil, difere bastante da que se apresentava anteriorraente 

a Segunda Guerra Mundial; a perda ou o declinio dos mer- 

cados europeus afetaram bastante o ritmo da producao que 

somente em parte poude ser escoada para os mercados in- 

ternos. Um fato digno de nota no comercio da laranja em 

nosso pais e que os proprietarios dos "packing-house" des- 

tinam para o consume interno somente o refugo, isto e, as 

sobras das laranjas que nao podem ser exportadas. Deve-se 

acentuar, entretanto, que tais sobras nao sao constituidas 

apenas de laranjas de aspecto pouco atraente ou com a 

casca perfurada pela mosca do Mediterraneo; uma boa 

parte da producao e refugada porque o tamanho dos fru- 

los e demasiadamente grande, superior aos tamanhos es- 

tandardizados nos mercados consumidores do exterior, os 

quais preferem as laranjas pequenas ou medias. (9> 

(8) Saint-Hilaire, Augoisto de — "Segunda Viagem do Rio do Janeiro 
% Minaa Gerais e a Sao Paulo'' (1822). Tradu(jak> do Affonso d© E. Tatu 
nay. 2.a ediQao. Brasiliana. da. Editoxa Naeioml, pdg. 24. 

(9) As -caixas de laranjas sao classificadas d© acOrdo com o ndmero 
do fmtchs que cxmtem: as de tipo grande ciontem 126, 136, 150 e 176 ]frutos; 
as de tipo medio — 200, 216 © 250 frntos e as de tipo pequeno — 2761, 288,. 
324 e 360 frutoa. Nos mercados distribuidores, principalment© nos europeus, 
6sses dois ultimos tipos de caixas sao preferidos por possui^t-m maior ndmoro 
de frutos, saindo o pre^o da unidade mais barato. 
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As laranjas destinadas ao consume interno sao distri- 

huidas a granel, sem qualquer cuidado na embalagem pois 

os pregos baixos nao compensam qualquer despesa de bene- 

ficiamento; mesmo assim uma boa parte da produ^ao nao 

consegue colocaqao. 

Nao havendo, portanto, possibilidade da venda de toda 

a produ^ao regional nos mercados internos, as conseqiien- 

cias da crise da exportacao foram das mais desastrosas para 

a economia da citricultura na Baixada Fluminense. Muitos 

laranjais foram abandonados e o mato logo invadiu os 

arruamentos; calcula-se que alguns milhoes de laranjeiras 

se achem atualmente ao abandono (alguns moradores da 

regiao estimam em cerca de 50% a porcentagem de arvores 

ao abandono, o que talvez seja um tanto exagerado). 

Tal fato se reflete na paisagem rural pelo contrasle 

que os sitios invadidos pelo matagal (vide figura 46) ofe- 

recem ao lado dos pomares que ainda se conservam bem 

tratados e em franca produ^ao. Entretanto e digno de nota 

o seguinte: nao se efetuou o arrancamento de laranjeiras 

e conseqiiente substituigao por outra cultura ou mesmo por 

pastagens; evidentemente os pomares ainda constituem um 

patrimonio que nao pode ser rapidamente delapidado. 

Acresce ainda o fato de que ha sempre a esperan^a de um 

breve retorno as exportagoes para a Europa, desde que 
melhorem as condi^oes economicas desse continente, tao 

duramente atingido pela guerra. 
+ it it 

3 — A Baixada da Guanabara foi a regiao para onde 

se voltaram logo as vistas quando o Governo Federal eui- 

dou de incrementar as obras de saneamento a partir de 

1933. Deve-se recordar que desde os fins do seculo pas- 

sado varias comissoes foram encarregadas de proceder a 

execu^ao de trabalhos pdblicos de saneamento na Baixada 

Fluminense; entretanto a descontinuidade administrativa, 

a falta de verbas e, sobretudo, a inexistencia de um piano 

de conjunto ocasionaram sinao propriamente um insucesso 

completo, pelo menos solucoes parciais em determinados 

trechos da regiao. Desde o inicio da Republica os tesouros 

publicos ja haviam arcado com mais de cem mil contos de 

reis sem resultados plenamente satisfatorios. A maleita 

continuava a imperar e a afugentar os trabalhadores rurais 

determlnando uma crescente desvaloriza^ao das terras. 

Alguns particulares de mais iniciativa e de recursos 

empreenderam trabalhos de drenagem e recuperagao das 
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terras aos paues, como por exemplo se deu com a Fazenda 

Mutangue, no Municipio de Mage, onde o sen proprietaric 

conseguiu transformar cerca de 150 hectares de brejos em 

magnificas planta^oes de banana. Tratava-se, entretanto, 

de exceqoes pois geralmente os lavradores da regiao nao 

possuiam conhecimentos tecnicos nem recursos financeiroa 

para a execugao das indispensaveis obras de engenharia 

hidraulica do saneamento de pantanais. 

O motivo que levou o Governo Federal a dedicar-se de 

preferencia a recuperagao das terras da Guanabara foi o 

desejo acariciado por todos os governantes desde longa data 

de formar em torno da cidade do Rio de Janeiro uma zona 

horticola e de granjas que pudesse abastecer de legumes, 

verduras e produtos avicolas a metropole carioca que adqui- 

re tais generos alimenticios de regioes distantes como o Es- 

tado de S. Paulo, sobretudo no Vale do Paraiba, e a regiao 

serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

As obras publicas de saneamento exigiam verbas avan- 

tajadas, muito acima das possibilidades do erario do Estado 

do Rio e dai o fato da iniciativa desses trabalhos caber ao 

Governo Federal, desejoso de promover a recupera^ao eco- 

nomica de uma area tao proxima a sede da Uniao. 

Os trabalhos preliminares da "Comissao de Sanea- 

mento da Baixada Flnminense", creada em 1953, consisti- 

ram num estudo meticuloso de todos os aspectos regionais, 

particularmente os referentes ^ geografia fisica e as possi- 

bilidades economicas da Baixada. Igualmente fez-se um 

balango dos trabalhos anteriores de saneamento empreen- 

didos nao so por particulares como tambem pelos governos 

passados. Verificou-se logo ser imprescindivel um piano 

de conjunto pois os varios problemas ligados a reconquista 

das terras aos pantanos se entrosavam e nao podiam ser 

solucionados por trabalhos parciais. Os resultados desses 

estudos previos foram compilados e publicados sob a for- 

ma de um alentado relatorio. (10l 

Para a execu^ao das importantes obras planejadas foi 

entao creada uma reparti^ao especializada, a "Diretoria de 

Saneamento da Baixada Fluminense" que no ano de 1940 

teve o seu raio de a^ao ampliado para todo o territdrio 

(10) "Saneamento da Baixada Flaminense'' — Relatdrio apreeentado 
pelo Engenheiro-chefe da "Oomissao da Baixada Flnminense'9 — Hilde- 
brajido de Arafijo Odes. Ministdrio da Yia^ao e Obras Publicas — Rio d© 
Janeiro, 1934. 
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nacional, transformando-se em "Departamento Nacional 

de Obras de Saneamento". 

Os trabalhos iniciais da D. S. B. F. consistiram na lim- 

peza e desobstru^ao dos cursos d'agua que percorrem a 

Baixada, imitando, alias, os processes empregados pelos an- 

tigos colonizadores da regiao. Os imimeros obstaculos ao 

livre escoamento das aguas, tais como troncos de arvores, 

pequenas embarca^oes naufragadas, vegeta^ao aquatica, 

currais de peixe, etc, foram removidos apos um penosissimo 

trabalho manual (vide figura 7). Cerca de 3.800 quilome- 

tros de cursos d'agua em toda a Baixada foram assim lim- 

pos com uma despesa superior a 16 milhoes de cruzeiros. 

Os resultados, porem, foram compensadores e logo se fizeram 

sentir com o enxugamento de numerosos brejos e a recon- 

quista de vastas areas que se transformaram em pastagens 

e campos de culturas. 

As obras permanentes de regularizagao dos cursos 

d'agua foram entao empreendidas mediante a dragagem e 

abertura de canais e construcao de diques marginais. A 

tecnica adotada procurava seguir o mais possivel o "talweg" 

natural e somente quando os rios se perdiam em meandros 

e brejais abriam-se grandes retas. Embora muitos canais 

fossem abertos utilizando-se o trabalho manual, a maioria 

das obras de regularizagao dos rios foi feita com o emprego 

de possantes dragas, em numero de quarenta e oito, as 

quais executaram os escavamentos muito mais economica 

e rapidamente do que o trabalho manual. A difieuldade 

inicial que se apresentava em rela^ao ao emprego de ma- 

quinas na abertura de canais era a possibilidade de atola- 

mento nos brejais; entretanto solucionou-se o problema 

colocando-se as dragas sobre estrados de pranchoes, remo- 

viveis pela propria "drag-line" (vide figura 47). 

Entre as varias obras executadas pela Diretoria de Sa- 

neamento destacaram-se pelo seu vulto e pelas repercussoes 

na paisagem do Reconcavo da Guanabara os "polders" mar- 

ginais dos Rios Meriti, Iguagu e Pilar. Em virtude da ele- 

vagao do nivel das aguas desses rios, como ali&s de todos 

os que desembocam na Baia do Rio de Janeiro, pela agao 

da preamar, mormente na mare de sizigia, as terras baixas 

do literal se alagam ate muitos quilometros a partir da 

costa. A amplitude das mares na Baia da Guanabara 6 

relativamente fraca, alcancando as de sizigia em m^dia 

l,u,43 e nao ultrapassando 2,m20; as mares de quadratura 
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alcan^am a media de 0,m48. (11>. Entretanto a onda de 

mare penetra pelos rios a distancias que oscilam entre dez 

a vinte quilametros*e como a regiao e muito baixa as 

inunda^oes se estendem pelas margens dos cursos d'agua 

durante as mares de sizigia. Assim, por exemplo, as mar- 

gens do Rio Meriti numa distancia de cerca de 6 quilome- 

tros da costa apresentam a cota de l^BO, em media, o que 

resultava, antes das obras de saneamento, no alagamento 

durante as mencionadas mares. 

A solugao adotada para a conquista dessas terras con- 

sistiu na constru^ao de diques marginais a esses rios com 

um coroamento a 1 metro acima da preamar maxima. No 

interior do "polder" abrem-se canais coletores e secundarios 

destinados ao escoamento das aguas das chuvas. Gssas aguas 

durante o refluxo da mare se escoam normalmente para o 

rio por meio de comportas automaticas, porem quando ha 

coincidencia de fortes chuvas com a preamar sao elevadas 

por intermedio de bombas pois nessas ocasioes o nivel dos 

rios fica acima dos "polders" quasi 1 metro. Assim, por 

exemplo, o "polder" do Meriti onde se construiram 11 qui- 

lometros de diques e de canais beneficiando-se uma area 

de 600 hectares, fica durante a preamar maxima 0,"80 abaixo 

do nivel do rio. 

A Planicie de Santa-Cruz ou Baixada de Sepetiba tam- 

bem foi largamente favorecida pelos trabalhos de sanea- 

mento. Para protegee a vasta planura das inunda^oes do 

Rio Guandu outrora haviam sido abertos pelos jesuitas, 

como vimos, extensos canais — o ltd, o Guandii e o Sao 

Francisco. Entretanto verificou-se que esses canais eram 

insuficientes para o rdpido escoamento das dguas durante 

as grandes cheias. A D. S. B. F. escolheu como principal 

escoador o Canal de Sao Francisco e construiu as suas 

margens um dique com cerca de 25 quilometros de exten- 

sao e com um espagamento de 300 metros entre as duas mar- 

gens, formando assim um leito maior capaz de escoar o 

Rio Guandu durante as maiores cheias. Para regular a 

pasagem das aguas para os canais Ita e Guandu e assim 

manter a descarga regular foi construida na confluencia 

desses canais com o de Sao Francisco uma barragem de 

concreto provida de comportas. 

(11) Buellan, Frajncis — "Evolu$ao geomorfoI6gica da Baia de Gua- 
nabara" in "Revista Brasileira de Geog^afia,, - ano VI ti,® 4 pdg. 480. 

(12) Idem — Vide fignra 1, onde eetao indicadoe os "limites das on- 
das de mar6" de v&rios rios que desaguam na Baia de Gnanabara. 
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Ao lado dessas importantes obras de engenharia hi- 

draulica a Diretoria de Saneamento tambem executou dre- 

nagens subterraneas e aterramentos quando os fatores lo- 

cals compensavam esses tipos de recuperagao do solo. Ind- 

meras obras complementares tambem foram feitas como, por 

exemplo, abertura de estradas de rodagem, construgao e 

reconstru^ao de viadutos, pontes e pontilhoes de ferrovias 

e rodovias. Juntamente com os grandes trabalhos de sanea- 

mento procedeu-se tambem, por intermedio do Ministerio 

da Saude Piiblica, a pequena drenagem e a profilaxia e 

tratamento da malaria. 

O ritmo dos trabalhos publicos se intensificou a partir 

do ano de 1936 e em 1944 varias regioes da Baixada pos- 

suiam a maioria dos cursos d'agua inteiramente retificados 

e se encontravam saneadas. A Baixada da Guanabara* 

particularmente, foi onde as obras de drenagem e de cons- 

tru^ao de diques mais se destacaram, como podemos verifi- 

car pelos dados seguintes dos servi^os executados ate ju- 

Iho de 1944, quando praticamente ja estava concluida nessa 

regiao a maior parte desses trabalhos: 

Extensdo (metros1) Volume (m. S) 
Diques de terra   47.700   2.182.022 
R^ularizacSo mecftnlca   432.889   14.011.954 
Ke^ularizacSo manual   1.043.513  .. 587.602 
Terraplena^em   3.728.843 
Limpeza dos rios  3.179.320  

Os dados concernentes aos trabalhos executados ate a 

mesma data em toda a Baixada Fluminense, compreendendo 

nao so a sub-regiao de Guanabara como tambem as Bai- 

xadas de Goitacazes, Araruama e de Sepetiba, evidenciam 

bem como cerca de 50% das obras de saneamento foram 

empreendidas no Reconcavo da Baia do Rio de Janeiro, 

fcses dados totais sao os seguintes; 

Extensdo (metres) Volume (m. 3) 
Diques de alvenaria  17.673   44.712 
Hlques de terra   123,732   4.942.928 
R^rularlzacSo mecanlca 805.855   26.236.201 
Re^ularizagslo manual 2.816.929   8.354.520 
Terraplena^em       733.484 
Limpeza dos rios   6.620.354   

A paisagem da Baixada Fluminense foi profundamente 

modificada pelas obras de saneamento, Em lugar dos an- 

tigos p&ntanos, de cursos d'agua se espraiando durante a 



epoca das chuvas ou se perdendo em meandros infindaveis 

muitas vezes ocultos pela vegeta^ao aquatica, surgiu um£ 

nova paisageni humanizada onde a tecnica permitiu £ 

recuperacao de terras outrora inteiramente inuteis que se 

transformaram em pastagens ou extensas plantagoes d( 

banana e de laranja (vide figuras 48, 49, 53, 36 e 37). 

Um magnifico exemplo dessa alteracao da paisagem en- 

contramos na Baixada do Rio Iguagu. Si observarmos a 

"Carta do Servigo Geografico Militar" na escala de 1:50.000, 

"Folha de Caxias". levantada e publicada no ano de 1935, 

verificamos que a "Estrada de Ferro Leopoldina" no trechc 

entre as estagoes de Sarapui e de Actura atravessa por um 

aterro um vasto brejo proveniente das inundagoes periodi- 

cas dos rios da Bacia do Iguagu. 'A rodovia Rio-Petropolis 

procurou contornar esse pantano, apoiando-se em parte nos 

sopes dos morros com as cotas entre 50ms. e 60ms.. Apos a 

publicactlo dessa carta as obras empreendidas pela Direto- 

ria de Saneamento alteraram completamente essa paisageni 

com a regularizagao do Rio Iguagu e de seus afluentes, con- 

quistando largos tratos de terra que passaram a ser culti- 

vados principalmente com plantagoes de banana (vide 

figura 52). 

A regularizagao dos rios e ribeiroes imprimiu na Bai- 

xada da Guanabara uma feigao tipica com o tragado reti- 

iineo dos canais e com os aterros ou diques marginais (vide 

figuras 49 e 50). Ao lado dessas obras de engenharia hi- 

draulica outras construcoes modernas tambem imprimem 

a paisagem a marca caracteristica da civilizagao contempo- 

ranea: — sao ferrovias eletrificadas com suas redes aereas 

de transmissao de eletricidade, estradas de rodagem em 

concrete ou asfalto, chamines de fabricas que invadem a 

zona rural, torres metalicas de transmissao de energia ele- 

trica — elementos materiais de uma paisagem muito mais 

cultural do que natural. 

No planejamento das obras de saneamento figurava 

lambem a imediata colonizagao das areas reconquistadas 

aos pantanos(13). Entretanto essa colonizagao imprescin- 

(13) Vide "Saneamento da Baixada Fluminense!pag. 531, onde, entre 
as conclusoes, o antor, Eng. Hildebrando de Afrafijo Gdes, ex*poe 'a necessi- 
da-de de se promover a conservagao daa obras por intermMio das segnintes 
medidas: a) Manuten^ao de uma pequena turzna de conserva; b) Grea^ao 
de uma 'Haxa de saneamento'* eorrespondendo no minimo a 2% sobre a 
valoriza^ao das propriedades, c) ''(^olonizar imediatamente as Areas saneadas 
com o objetivo de faeilitarJlies a conserva^ao e incentivar o aumento da 
produ^ao' 
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divel nao se processou na medida que seria de desejar, pro- 

vavelmente porque esiando afeta a uma reparti^ao do Mi- 

nis terio da Agricultura (Divisao de Terras e Colonizacao) 

nao houve a necessaria unidade de a^ao com o Departamento 

encarregado dos Irabalhos de saneamento. Prova evidente 

desse fa to e a propria Mensagem apresentada ao Congresso 

Nacional em 1947 pelo Presidente da Republica onde se faz 

sentir a necessidade de se incentivar a colonizacao da Bai- 

xada.(14) 

Embora incipiente, alguma cousa ja se fez relativamente 

a colonizacao oficial na Baixada Fluminense. Possuindo a 

Uniao tres nucleos colonials na regiao da Guanabara e na 

Baixada de Sepetiba — "Sao Bento", "Santa-Cruz" e "Tin- 

gua" iniciou o parcelamento e a venda a prazo de pequenos 

lotes de 10 hectares, construindo nesses lotes algumas deze- 

nas de habitacoes que vendeu tambem a prazo aos colonos. 

O "Nucieo Colonial de Santa-Cruz, com uma vastissima 

area de 225.000 hectares, foi subdividido em se^oes. Na 

secao "F", uma planicie localizada entre o Canal de Sao 

Francisco e o Canal do Guandii-Acu (vide planta anexa), 

procedeu-se ao dessecamento por valetas de drenagem, 

abertura de canais coletores e protecao relativamente as 

inundacoes por intermedio de diques. Apos essas indispen- 

(14) Transcrevemos um trecho dessa Mensagem para que se verifique 
como ainda nao se resolveu o problema' 

"Especial atengao vem sendo dedicada ao problema de colonizacao da 
Baixada. Elmnineitse, para o cofuveniente aproveitamento da gnande extensao 
de terra recuperada pelas obras de saneamento. Para a ampliagao dos Nti- 
cleos Ooloniais nela situados, foi solieitado ao Congresso Naciotnal o cr^dito 
especial de 3 milhoes de cruzeiros, dcstinados ao pagamento de desapropria- 
Qoes e indenizacoes de benfeitorias das terras neccssarias. 

"Ainda com rela^ao a colonizacao da Baixada Fluminense, foi elaborado 
um piano de longa duracao, abrangendo uma drca de 720.000 hectares, que 
totalizarS. 60.000 lotes capazes de absorver 300.000 pessOas. A execucao des- 
se piano que exigir& grande inversao de recursos, sera um dos fatores mais 
eficientes para a solucao do problema do abastecimento do Distrito Federal. 
Posteriormente ser4 recuperada a despesa mediante venda de lotes. 

"Toma-Se necessdrio, porlmj aprovar uma legislacao especial que per- 
mita ao Governo a previa e rApida deeapropriacao, para fins de colonizacao 
das terras em que sejam invertidos recursos na realizacao de grandes obras 
de saneamento, irrigacao e recuperacao'Da Mensagem apresentada ao Oon- 
grcsso Nacional por ocasiao da abertura da isessao legislativa de 1947 pelo 
General Eurico Caspar Dutra, Presidente da Repdbliea. *' 
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Saveis obras de saneamento efetuou-se o parcelamento em 

lotes de aproximadamente 10 hectares e retangulares de 

forma que o acesso as vias de comunica^ao se tomasse facil 

a todos os colonos. Visando o desenvolvimeato da horti- 

cultura, a administra^ao promoveu a localizagao de agri- 

cultores japoneses e seus descendentes nipo-brasileiros, pro- 

vindos de Cotia, no Estado de Sao Paulo, e portanto perfei- 

tamente conhecedores do nosso meio. As planta^oes de 

verduras e de legumes breve se estenderam pela planicie 

(vide figura 51), contribuindo com uma certa parcela para 

o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto 

dsse promissor inicio de valoriza^ao das terras recem-sa- 

neadas nao foi seguido de uma colonizaqao mais numerosa, 

permanecendo ainda a maior parte da antiga Fazenda de 

Santa-Cruz improdutiva e despovoada. 

A constru^ao da "Escola Nacional de Agronomia" numa 

das se^oes do "Nucleo Santa-Cruz'*, a margem da estrada 

de rodagem Rio-Sao Paulo e k cerca de 50 quilometros do 

centro da Capital Federal, tambem representa um novo 

passo no sentido de se promover a valoriza^ao das terras ao 

redor da metropole carioca. Grandiosos edificios se alteiam 

en Ire extensos ajardinamentos e e de se esperar que ao 

lado da formacao de agronomos lambem se instituam cur- 

sos praticos de agricultura racional aos pequenos sitiantes 

dos arredores. Entretanto ainda nao se observa nenhuma 

modificaQao na paisagem rural que possa ser atribuida a 

uma a^ao direta ou indireta dessa Escola de Agronomia- 

Outro importante nucleo oficial na Baixada e o que 

se acha localizado a margem de magnifica rodovia Rio- 

Petropolis ocupando uma area de 120.000 hectares. Trata-se 

da antiga Fazenda Sao Bento que pertencera aos religiosos 

beneditinos desde a segunda metade do seculo XVI e fora 

adquirida pelo Governo da Uniao cm 1933. Como em 

Santa-Cruz, tambem houve necessidade de se proceder a 

previos trabalhos de saneamento antes do loteamento e da 

cOloniza^ao. Localizando-se o Nucleo Sao Bento na Bacia 

do Rio Iguacu as obras empreendidas, como ja vimos, foram 

notaveis e permitiram a recupera^ao de extensas areas de 

brejais. As plantagoes de banana hoje ocupam antigos 

pantanais inuteis (vide figura 52) enquanto que outros tre- 

chos da varzea ainda aguardam a ocupacao pelo homem 

estando ja convenientemente drenados (vide figura 53). 
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Nessas niicleos oficiais, alem das facilidades de aquisi- 

^ao dos terrenes e das habita^oes, as administra^oes pro- 

curam auxiliar o trabalho de aracao, fornecem sementes e 

propiciam a conveniente orientagao agricola. Os colonos 
e suas famllias recebem ainda a necessaria assistencia mcdica 

e instru^ao preliminar. Apesar de tantas facilidades a colo- 

nizagao nao teve o desenvolvimento que seria de desejar; as 

causas talvez residam no niimero insuficiente de habitagoes 

construidas, assim como no limitado interesse que as terras 

antigas e cansadas oferecem aos lavradores nacionais. 

As iniciativas em torno do desenvolvmento da horti- 

cultura e da avipultura nao se limitaram porem aos poderes 

piiblicos; alguns particulares mais ousados e de recursos 

construiram granj as onde se promove a criapao de galinhas 

e de perns de rapas selecionadas — "Leghorn" e "Mamouthw 

— (vide figura 54) fugindo a rotina das classicas planta- 

poes. Entretanto deve se acentuar que esses empreendimen- 

tos constituem verdadeiras excepoes no quadro rural da 

margem ocidental da Guanabara, onde a fruticultura, mor- 

mente a citricultura, quase que monopoliza as atividades 

rurais e imprime a marca caracteristica na paisagem cul- 

tural, como vimos anteriormente. 

Acreditamos que atualmente o magno problema das 

Baixadas de Guanabara e de Santa-Cruz consiste na ine- 

xistencia de um largo programa de colonizacao. Os exem- 

plos acima citados dos Nucleos Oficiais sao pequenas amos- 

tras e representam parcel as insignificantes em relapao a 

vasta area que permanece improdutiva (15). E' evidente, entre- 

tanto, que a colonizapao da Baixada Fluminense deveria ser 

largamente incentivada logo apos a conclusao das obras de sa- 

neamento, pois seria absurdo dispensar verbas vultosissimas 

para continuarem as terras ao abandono e improdutivas. 

Alem desse fa to devemos relembrar que a regiao sem a inter- 

vencao da tecnica humana e constituida, numa grande parte, 

de extensos pantanos, isto e, normalmente a paisagem na- 

tural da Baixada se caracteriza pela existencia de grandes 

Areas de brejais. Para que o homem possa tirar proveito 

dessas terras e ai viver saudavelmente impoe-se a criapao 

de uma nova paisagem cultural, onde os elementos naturais 

(]5) No "Nficleo <fe Sao Bonto'* algumas centenas de layradores culti- 
vam e§rca de 1.000 hectares numa supeffficie total do 120.000 hectares. Tam- 
b£m a firea cnltivada no "Nbcloo de Santa-Cruz? * d pouco auperior a 1 railKar 
de hectares numa superficie total de 225.000 heetarea. 



adversos sejam dominados. Entretanto, si houver um 

abandono temporario da conserva^ao das obras de sanea- 

mento, a natureza voltara a se impor e toda a conquista 

h a man a ruira fragorosamente. Os exemplos da historia da 

regiao comprovam perfeitamente tal assertiva e nao podem 

ser esquecidos. 

No decorrer desse trabalho vimos como a ausencia das 

ahvidades ligadas a conservagao e limpeza dos cursos 

d'agua foi o fator dominante da decadencia e do despovoa- 

mento, seja nas antigas Fazendas dos Jesiiitas de Santa- 

Cruz e de Campos-Novos, seja nos engenhos de a^ucar 

abandonados pelos proprietarios. 

Impoe-se, portanto, para que se mantenha uma perfeita 

conserva^ao dos trabalhos de drenagem e de recupera^ao, 

uma ativa coloniza^ao na Baixada Fluminense, introduzindo 

imigrantes estrangeiros e nacionais e cuidando, principal- 

mente, da implantncao de chacaras e de granjas avicolas e 

leiteiras. A velha economia baseada na monocultura» num 

produto basico, seja o acucar ou a laranja, deve ser substi- 

tuida por um sistema economico que vise a fixagao do ho- 

mem a gleba e a forma^ao de uma verdadeira classe de cam- 

poneses. A instabilidade dos trabalhadores rurais assala- 

riados alem de acarrclar a miscria dessa populacao com 

lodos os corolarios de ignorancia e de falta de saude, tam- 

bem nao permitira um completo dominio da terra pelo ho- 

mem. 

* * * 

4 — A paisagem rural da faixa da Baixada da Gua- 

nabara que se estende entre Nova-Iguagu e Itaborai, abran- 

gendo o interior da Baia e compreendida na sua maior parte 

pelo Municipio de Mage, difere profundamente das exis- 

tentes nas margens ocidental e oriental da Guanabara. 

Inicialmente nota-se uma ocupapao do solo pelo homem 

muito menos acentuada e um povoamento mais rarefeito 

do que em outras areas da regiao (vide o capitulo: "A 

ocupacao do solo e a distribui^ao da poDuIacao" na qual 

abordamos esse assunto e o documentamos com dados 

estatisticos e mapas). Na orla litoranea, desde a foz do 

Rio Surui ate a foz do Rio Guaxindiba uma faixa de man- 

gues ("Rizofora mangle"), com a largura maxima de 500 me- 

tros se estende continuamente, so se interrompendo num 

pequeno morro de 52 metros de altitude que aflora na 
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cosla, o morro da Piedade. Os manguesais alem de ocupa- 

rem a cintura maritima invadem as margens dos Rios Surui, 

Iriri, Mage, Mage-Mirim, Guapi, Guarai, Macacii e Guaxin- 

diba que desembocam na Baia. Tal vegetacao alofila ladeia os 

cursos d'agua ate o ponto onde as mares penetram pelos 

estuarios (16), 

Atras dessa moldura de mangues vastas extensoes de 

brejos se alargam pelas planicies aluvionais onde emergem 

os morros do cristalino com as formas tipicas de "meia- 

iaranja" ou "casco de tartaruga", num forte contraste da 

topografia e da vegetacao, pois essas colinas se revestem 

com mantos de florestas e de capoeiras enquanto que na pla- 

nicie a vegetacao rasteira predomina. 

Os claros abertos pelo homem nessa paisagem natural 

nao sao muitos, porem se destacam entre as sinuosidades dos 

cursos d'agua e dos morros pelo tragado retilineo das vale- 

tas de drenagem e dos canals e pelo alinhamento das cultu- 

ras de banana (vide figuras 55 e 56 e a "Folha de Sao 

Gongalo" das Cartas do Servigo Geografico Militar). 

O solo aluvional, conhecido localmente pelo nome de 

"tabatinga", o clima quente e umido da Baixada e a faci- 

lidade de transporte por via fluvial e maritima favoreceram 

bastante a difusao da cultura da banana nas terras mais 

baixas da regiao- Entretanto a formagao de um bananal 

exige uma serie de operagoes acarretando despesas relati- 

vamente elevadas, como, por exemplo, as que se destinam 

ao dessecamento dos brejos. 

O primeiro trabalho a ser feito num bananal e a aber- 

tura de valetas de drenagem e de valas-mestras ou canais 

coletores que possam enxugar os pantanos. Em seguida, 

depois de se proceder a rogada do mato mais ralo, faz-se o 

plantio dos rizomas com um espacamento em geral de 4ms. x 
4ra3.. Procede-se posteriormente a derrubada do mato mais 

denso. Outra operacao indispensavel e a da limpeza ou 

"capina" em torno da bananeira que comega a brotar, tra- 

balho esse conhecido pelo nome de "bater a jangada". 

Na "Fazenda Mutange", a margem do Inhomerim, mu- 

nicipio de Mage, o custo medio para o plantio de uma tou- 

(16) Vide as Cartas: 1) "Brasil-Costa-SuL Baia de Ouambaja, da Dire, 
toria de Navega^ao, Escala 1:50,000. Publicada em 1938". 2) "Oarta do Ser- 
vigo Geografico Militar"Folha. de Sao Gopgalo", Eseala 1:50.000. Publi- 
cada em 1934. 3) "Maipa geomorfoldgico da Baia de Guarlaba.^a,, in "Re- 
vista Brasileira de Geog^afia,,, ano VI — n.o 4. Francis Ruellau: "Evo- 
lu^ao geomorfoldgica da Baia da Guanabara e das rogi5es vizinhas * 
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ceira foi de Cr.f 2,00, eonsumindo as obras de drenagem 

Cr.| 0,60 dessa despesa 

De prefer^ncia o plantio se faz entre os meses de Se- 

lexnbro a Mar^o, durante a ^poca das chuvas, e a produ^ao 

se inicia, geralmente, logo apos o primeiro ano, dependendo 

da natureza do solo. Em media 1 hectare comporta 2.000 

touceiras produzindo cerca de 3.000 cachos (18). Entre as 

variedades destaca-se como a de maior cullivo na Baixada 

Fluminense a "banana-prata" que tern grande aceitagao nos 

mercados estrangeiros. 

Um aspecto interessante ligado as plantagoes de banana 

e que se reflete na paisagem pelas constru^oes que exige 

consiste nos sistemas de transporte. 

Os proprietarios que dispoem de maiores recursos cons- 

troem linhas f&reas do tipo "Decauville" com bitolas de 

0,in60 para o transporte dos cachos desde a drvore ate oponto 

de embarque (vide o tragado de algumas dessas linhas 

fdrreas na MF61ha de Caxias", das Cartas do Servi^o Geo- 

grdfico Militar). 

Na "Fazenda Mutange" as vias ferreas medem 4 quilo- 

metros de extensao e foram construidas de forma que a 

bananeira mais afastada se localiza a 240 metros de dis- 

t&ncia da estrada de ferro. Outras plantacoes dispoem de 

cabos aereos para o transporte dos cachos de banana ate 

os portos fluviais. 

Aproveitando a r6de fluvial e a Baia de Guanabara, a 

maioria do transporte se faz dos portos localizados nas plan- 

tacoes ate o Cais do P6rto do Rio de Janeiro por inter- 

m^dio de "chatas" que carregam cfirca de 1.500 cachos de 

20 quilogramas cada um, em media; essas embarcacoes sao 

rebocadas em grupos por lanchas-motor. O transporte 

fluvial e maritime s6 nao e utilizado quando a produ^ao 

se destina aos mercados internos, recorrendo-se, nesse caso, 

hs estradas de ferro. (19> 

Alem das plantacoes de banana, outra cultura que se 

difundiu na regiao ^ a da mandioca, alias, tradicional, po- 

dendo ser considerada uma das herancas deixadas pelo 

povoamento indigena. Destina-se exclusivamente ao abas- 

tecimento dos mercados internos. 

(17) lessee dados foram eolhidos em "Saneamento da Baixada Flu- 
miiieiiee"^ p&gs. 396 e 397. 

(18) ' Idem, p4g. 451. 
(19) " Saneameuto da Baixada Flnmineuse1 *, p&g. 398. 
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Como atividades relacionadas com a explora^ao das 

florestas remanescentes, mormente as que se localizam na 

raiz da Serra, destacam-se a extra^ao de lenha e o fabrico 

de carvao vegetal, combustiveis que sao transportados por 

caminhoes ou por via fluvial e maritima a cidade -do 

Rio de Janeiro e seus suburbios. 

Surpreende a quem percorre a regiao o aspecto tipica- 

mente caboclo e a fisionomia colonial dos vilarejos que mar- 

geiam os cursos d'agua, onde pequenos veleiros transitam 

ligando os portos fluviais a cidade do Rio (vide figura 

57), como ultimas sobrevivencias de um sistema de trans- 

porte que breve sera superado pelos caminhoes com a cons- 

tru^ao e a melhoria das estradas de rodagem. 

Mage, no interior da Baia de Guanabara, distante pou- 

cas dezenas de quilometros da cidade do Rio de Janeiro, 

d4 a impressao de uma vila colonial localizada a milhares 

de quilometros da Capital Federal. 0 tragado de suas 

ruas, a igreja, as casas baixas com beirais avangando para 

a rua, pequenas tropas de burros carregando bananas (vide 

figura 58), revelam um contraste frisante com a paisagem 

moderna da regiao que se estende entre Nova-Iguagu e o 

Rio. 

Outro aspecto tipico da paisagem ^ o das areas aban- 

donadas que ocupam grandes extensoes, mdrmente no vale 

do Macacu onde ainda vastos brejais se alargam por ambas 

as margens. Com a recente construgao da rodovia contor- 

nando toda a Baia de Guanabara e ligando o Rio a Niteroi 

novas perspectivas de progresso se abrem para essa regiao. 

* * * 

5 — A regiao de Niteroi e de Sao Gongalo, na margem 

oriental da Baia de Guanabara, sob o ponto de vista do 

relevo do solo e de uma maneira geral apresenta as duas 

paisagens que deparamos na margem ocidental, em terri- 

torio do Distrito-Federal: — um macigo litoraneo formado 

de terrenos do complexo cristalino e planicies aluvionais 

quaternarias. A Baixada, sob o estrito crit^rio geomorfo- 

logico, abrange uma estreita faixa de planicies costeiras 

de construgao recente, constituidas de cordoes arenosos ou 

de sedimentos continentals e marinhos recobertos de man- 

gues. 

Entretanto, em relagao k geografia regional nao e pos- 

sivel destacar o Macigo de Niteroi das baixadas proximas, 
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principalmente si (juizermos descrever e interpretar a pai- 
sagem cultural, pois em caso contrario iriamos quebrar a 

unidade dessa paisagem, de tal forma a ocupaqao do solo 

pelo homem integrou as duas areas fisicamente diferentes. 

Baseando-nos nesse fato julgamos mais acertado incor- 
porar toda a regiao no presente estudo da Baixada da Gua- 

nabara. 

O contraste entre as duas margens da Baia de Guana- 

bara e o fato que imediatamente chama a aten^ao de todos 

os observadores. Enquanto no Maci^o Carioca as monta- 

nhas alcancam a media de 800 a 900 metros (algumas atin- 

gindo a mais de 1.000 metros) e se destacam nitidamente das 

planicies aluvionais, na margem leste, onde os morros sao 

em geral muilo mais baixos, mal ultrapassando 400 metros 

de altitude, as colinas e os vales aluviais apresentam uma 

topografia mais suave e muito menos hostil a penetra^ao 

pelo homem. 

fisse contraste e acentuado nos estudos feitos pelos espe- 

cialistas em geomorfologia como, por exemplo, Ruellan que 

assim o descreve: "Enquanto que no Distrito-Federal e 

geralmente muito marcado o contraste entre as planicies 

litoraneas e a montanha, ha ai (regiao ao norte e a leste do 

Largo-da-Batalha, em Xiteroi) uma regiao hitermediaria 

de colinas e mesmo de vales aluviais, a cerca de 100 metros 

acima do nivel do mar, onde os lugares habitaveis sao tao 

numerosos que favorecem uma extrema dispersao da popu- 

la^ao. So alguns morros desertos lembram o tipo de re- 

levo e de povoamento do Distrito-Federal". (20) 

Igualmente Lamego, apos a citagao das cotas de varios 

morros entre 200ni8. e fOOtns. assim se exprime — "Vemos 

pois que contrariamente aos alterosos maci^os do Rio de 

Janeiro, a topografia desta margem oriental da Guanabara 

apresenta-se medianamente elevada e sem a tumultuosa 

seqiiencia de relevos que tanto embelezam as paisagens ca- 

riocas".(21) 

O confronto, alias, das folhas do Rio de Janeiro com as 

de Niteroi e de Sao Gon^alo das Gartas do "Servico Geogr4- 

fico Militar" evidencia perfeitamente essa dissimilitude do 

relcvo do solo nas duas margens da Guanabara, 

(20) Kuellaai, Francis — "Evolinjao geomorfoI6gica da Baia da Guana- 
bara e das regioes vizinhlas,, in "Revis'ta Brasileira de GeogTafia,, ano VI, n.® 
4 — Outubro-Dezembto de 1944. p&g. 462, 

(21) Iramego, Alberto Ribeiro — "O hamem e a Guanabara'p4g. 70. 
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A topografia da regiao leste da Guanabara, facilitando 

bastante a penetra^ao pelos vales e pelos morros, possibili- 

tou a parlir do seculo XVI a disseminagao de um povoa- 

mento rural relativamente importante, mormente si com- 

parado com o da margem ocidental, onde as condi^oes natu- 

rals oferecidas pelo porto favoreceram mais a forma^ao e 

o desenvolvimento do nucleo urbano do Rio nas planicies 

e em alguns pequenos morros, permanecendo as montanhas 

incultas e despovoadas. 

Como ja vimos, a margem leste da Guanabara desde o 

inicio do seculo passado se inclinou francamente para a 

disseminacao de chacaras destinadas a abastecer, em parte, 

de frutas, legumes, verduras e produtos avicolas a cidade 

que crescia na outra margem da Baia. A rede de antigos 

caminhos de tropas, hoje estradas e ruas, penetrava pelos 

vales e ligava os pequenos portos da Baia aos estabeleci- 

mentos rurais que se disseminavam pela regiao. 

O atual tracado linear das cidades gemeas Niteroi-Sao 

Goncalo e conseqiiencia da expansao urbana por esses anti- 

gos caminhos de tropas- A estrada principal seguia borde- 

jando o litoral desde Praia-Grande ate o P6rto-do-Velho, 

de onde rumava para o interior atraves da planicie que se 

localiza entre os alinhamentos NE-SW das cristas paralelas 

dos morros (vide o "mapa geomorfologico da Baia de 

Guanabara", de Francis Ruellan e as folhas de Servigo Geo- 

grafico Militar). Alem desse caminho principal que nu- 

cleou a vida urbana e que se localiza na faixa de contacto 

entre a baixada e o maci^o, uma intrincada rede de estra- 

das penetra atraves dos vales estabelecendo as ligacoes 

entre a zona rural e os numerosos portos — P6rto-do-Velho, 

P6rto-da-Madama, Porto-Novo, P6rto-da-Pedra — pequenos 

ancoradouros onde outrora numerosos veleiros aportavam 

em busca de mercadorias que transportavam para outra 

margem da Baia. 

A atual paisagem rural da regiao leste se caracteriza 

pela dispersao do "habitat" e a rede de estradas que se 

estabeleceu atraves do Macico e da Baixada esta intima- 

mente relacionada com essa dispersao. Assim, por exemplo, 

as estradas de Pendotiba, do Baldeadouro, da Fazendinha, 

do Tribobo, do Columbande, do Engenho-Novo, etc., no 

Macico de Niteroi, bem como as que partem da via princi- 

pal de Sao Goncalo atraves da Baixada, como as Estradas 

do Imboassu, da Concei^ao, do Rodisio, de Itauna, da Trin- 
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dade, sao todos eles caminhos marginados por chacaras e 

pequenos sjtios com as habita^oes entestando com a via de 

comumca^ao (vide as folhas de Niterdi e de Sao Goncalo, 
do Service Gegrafico Militar). 

Outro aspecto do quadro rural e a predominancia da 

pequena propriedade. A fragmentacao dos estabelecimen- 

tos rurais est4 associada ao declinio da lavoura aqucareira 

aa segunda metade do seculo passado e na atualidade esse 

parcelamento tomou grande impulse como se pode verii'i- 

car pelos dados abaixo: 

DISTRIBUICAO DO NliMERO DE PEQUENOS, MfiDIOS E GRANDES 
ESTABELICCIMENTOS AGRfCOLAS, DE ACORDO COM OS RBCEN- 

SEAMENTOS DE 1920 E DE 1940. 

1920 1940 

At£ De 41 + de At6 De 41 
Mnnlcfpios 40 v t' O 200 Total 40 a 200 200 Total 

hect. heot. hect. hect. hect. beet. 

Niter^l   6 3 0 9 46 4 1 0 ( 50 
8. Gongalo  540 | 47 12 599 1.244 ; 1 29 21 | 1.294 
Itabaral   88 46 25 159 332 | 98 | 35 405 

TOTAL .... 634 | 96 37 707 1.622 | 131 56 1.809 

(Vide os map as anexoe da distribui^ao das propriedadee agrieolas em 1920 e 
em 1940). 

O desenvolvimento da pequena propriedade foi acom- 

panhado de uma crescente altera^ao da paisagem rural, 

pois si ainda encontramos muitas reminiscencias do ciclo 

acucareiro, a paisagem atual 6 eminentemente variada em 

virtude da crescente expansao da policultura. 

Entre as culturas preferidas destacam-se as de arvores 

frutiferas, diferenciando-se porem da regiao ocidental da 

Guanabara pela diversifica^ao das culturas. Ao lado de 

bananeiras, encontram-se plantacoes de abacaxis ou pe- 

quenas rocas de cana de acucar nas vdrzeas (vide figura 

59). Alguns chacareiros preferem o cultivo de legumes e 

de verduras, sendo ainda bastante freqiiente o encontro de 

extensos canteiros de flores. 

Essa jardinagem, horticultura e fruticultura em peque- 

na escala localiza-se de preferencia proximo cidade de 

Sao Goncalo, devido a maior fragpnentacao da propriedade 

e k facilidade de transporte atraves das ferrovias Leopol- 

dina e Marici e das linhas de bondes. Muitos chacarei- 

ros vivem exclusivamente de tais producoes, porem nao 6 
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pequeno o numero de parcelas cultivadas por pequenos fun- 

cionarios publicos e trabalhadores urbanos em geral que 

cultivam areas bastante restritas, quasi quintals, para abas- 

tecimento proprio. Trata-se, portanto, de uma faixa semi- 

urbana e semi-rural. Alias, a impressao que se tern da 

paisagem observada da via principal de Sao Gongalo e a 

de que nao e propriamente urbana e nem totalmente rural, 

de tal forma o campo e as culturas se intercalam entre as 

ruas e as casas. Em resumo, depara-se com uma paisagem 

"sui-generis", bastante diferente dos nucleos suburbanos da 

cidade do Rio de Janeiro, onde a separa^ao entre os aglo- 

merados urbanos e a zona rural e muito nitida. 

Alem dessas pequenas chacaras, bastante modestas na 

produ^ao e no aspecto das casas, existem mais para o inte- 

rior outros tipos de estabelecimentos rurais: sao as gran- 

jas de proprietaries abastados e que dispoem de habitagoes 

mais confortaveis, algumas mesmo luxuosas e que se des- 

tinam principalmente a criaqao de aves de rac^as seleciona- 

das, de preferencia galinhas "Leghorns" para a produ^ao de 

ovos, perus de ra^a "Mammouth", gansos e marrecos. Es- 

sas granj as sao modelares, dispondo de aparelhamentos 

modernos como, por exemplo, de chocadeiras para 15.000 

ovos. O cooperativismo foi bem aceito pelos avicultores 

que criaram a "Cooperativa Avicola de Sao Gongalo" a 

qual estao filiadas as melhores granjas da regiao. Entre- 

tanto as iniciativas visando formar cooperativas de fruticul- 

tores nao surtiram efeito, tal como se deu na regiao de 

Nova-Igua^u, onde o nucleo de citricultores filiados a coo- 

perativa e insignificante- 

A medida que nos afastamos das margens da Guana- 

bara a paisagem da policultura come<*a a ser substituida 

pela paisagem uniforme dos laranjais. Entretanto, embora 

predomine a citricultura, encontramos em algumas 4reas 

outros tipos de culturas como, por exemplo, as planta^oes 

de abacaxi, mormente em Sao Gon^alo e em Itaborai, ja nos 

limites orientais da Baixada da Guanabara (vide figu- 

re 60). 

Tal como na regiao ocidental, tambem na margem 

leste houve uma completa alteragao na paisagem rural com 

a dissemina^ao das granjas avicolas, das chacaras e dos 

sitios dedicados k fruticultura. Entretanto os vestigios da 

antiga paisagem canavieira sao em maior numero na regiao 

de Sao Goncalo e Itaborai do que em Nova-Iguaqu. E' fre- 
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5 „ encontro de velhos engenhos abandonados, de an- 

Sv» €^as*,'Sran<ies , de capelas, de senzalas, como teste- mun os e ttna ciclo economico que por tanto tempo impe- 

rou na jegiao. Os laranjais, as planta^oes de abacaxi, as 

ins a a^oes das granjas, os estabulos, envolvem esses edifi- 

cios, as vezes ao abandono, em ruinas, outras vezes adata- 

os as novas fungoes como, por exemplo, se deu com senzalas 

ua razenda Guaxindiba, transformadas em cocheira e 

garagem. As sedes, pela solidez da constm^ao, tambem fre- 

quentemente permanecem ocupadas como residencias, como 

as da Fazenda Columbande, do Engenho-Novo do Retiro ou 

do Engenho do Mato, velhos e enormes solares que abriga- 

ram os senhores de engenho e suas familias patriarcais. 

A regiao de Niteroi - Sao Gon^alo nao se caracteriza 

apenas pela dispersao do "habitat" rural e pela policultura. 

A dissemina^ao do "habitat" atinge ate as proprias fdbricas 

que seguindo a voca^ao do meio geogr^fico, fisico e hu- 

mano, se localizam bastante distanciadas uma das outras. 

Observa-se, portanto, uma crescente invasao no quadro 

rural de uma paisagem industrial que nao chega a formar 

prdpriamente uma zona manufatureira, de tal forma as 

f^bricas estao dispersas. 

Uma serie de fatores possibilitou essa expansao indus- 

trial, destacando-se como os mais importantes o custo baixo 

dos terrenos, a facilidade de comunica^oes, a proximidade 

do mercado consumidor da cidade do Rio de Janeiro e a 

abundancia de mao de obra em conseqiiencia do abandono 

das fazendas e engenhos pelos escravos apos a promulga- 

qsLO da lei que os libertou. 

A existencia de determinadas m a teri as-prim as tambem 

contribuiu para a instalaqao de certos tipos de industria, da 

mesma forma que tambem explica, em parte, a dispersao 

das fabricas. 

As industrias alimenlarcs de doces e de conservas de 

peixe encontram nos pomares da regiao e nos produtos da 

pesca na Baia de Guanabara, bem como no literal Atlan- 

tico do Estado do Rio, a materia-prima necessaria. Igual- 

mente as argilas locais abastecem as numerosas ceramicas 

ques se instalaram, em alguns casos, em antigas fazendas, 

como por exemplo a "Ceramica Vista-Alegre" que fabrica 

louga e mosaico e se acha localizada a margem da Estrada 

de Marica nas proximidades do Rio do Ouro. Ainda em 

plena zona rural esta instalada uma grande fabrica de 



manilhas e telhas marselhesas, acupando as terras da anti- 

ga "Fazenda Ipiiba, onde ainda se alteia o edificio da "casa- 

grande" e da capela anexa. 

Uma das maiores fabricas de cimento do Brasil — a 

"Fabrica de Cimento Portland Maua" — localiza-se, igual- 

mente, num antigo estabelecimento agricola de Sao Gon- 

calo, a "Fazenda Guaxindiba". As grandiosas instalagoes 

dessa fabrica exigiram a aplicacao de um vultoso capital 

de cerca de 150 milhoes de cruzeiros. Inicialmente houve 

necessidade de se empreender obras de saneamento nas 

baixadas que margeiam o Rio Guaxindiba e em seguida 

construiu-se um canal de 1.800 metros de extensao desde 

o cais da Fabrica ate 0 mencionado curso d'agua, por onde 

se escoa parte da producao que e encaminhada, atraves 

da Guanabara, ao porto do Rio de Janeiro. Igualmente o 

transporte da producao se faz por via terrestre atraves de 

uma rodovia e de um desvio da Estrada de Ferro Leopol- 

dina- Com uma capacidade de producao de 300.000 tonela- 

das anuais de cimento, a "Fabrica Maua" tern como prin- 

cipal centro consumidor a cidade do Rio de Janeiro cujas 

numerosas constru^oes de cimento-armado, edificios de es- 

critorios e de apartamentos no centro e em varios bairros, 

exigem um consumo enorme desse material de construcao. 

A proximidade da metropole carioca e a existencia 

em Itaborai, na antiga "Fazenda Sao Jose" de uma bacia 

calcarea, possibilitaram a instalagao dessa industria cujos 

edificios, silos, estrada de ferro propria para o transporte 

do calcareo de Itaborai, usina termo-eletrica, destacam-se 

na paisagem da regiao oriental da Guanabara (vide fi- 

gura 61). 

Outras industrias, pela sua propria natureza, como 

acentua Monbeig(22), foram deliberadamente localizadas 

longe dos centros residenciais. Tal e o caso da Fabrica de 

soda-caustica, cloro e cloreto de calcio que foi construida 

a margem do Rio Alcantara, em Sao Gonqalo (vide fi- 

gura 62). 

Determinadas usinas metalurgicas procuraram se loca- 

lizar na faixa litoranea, aproveitando-se da facilidade de 

transporte pela via maritima, como e o caso da "Compa- 

nhia Brasileira de Usinas Metalurgicas", cujos edificios fo- 

ram levantados junto ao Porto de Neves (vide figura 63). 

Em conclusao, a paisagem cultural da margem oriental 

da Baia da Guanabara sc distingue nao so pela dispersao 
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do "habitat" como tambem pela sixa grande complexidade9 

derivada da policultura e da expansao industrial. Em ul- 

tima analise, essa regiao esta economicamente mais ligada 

k cidade do Rio de Janeiro, na outra margem da Baia, do 

que as regides de Nova-Iguagu, de Santa-Cruz e de Magd, 

cujas atividades agricolas se voltaram quasi que exclusi* 

vamente para a fruticultura, visando os mercados exter- 

nos. Acreditamos que os pianos de incentivo a coloniza- 

^ao e a formagao de uma regiao horticola e de granjas nas 

areas mais contiguas a cidade do Rio, como as zonas de 

Nova-Iguagu e de Santa-Cruz, deveriam investigar o que 

ji se realizou na regiao de Niteroi-Sao Gongalo para apro- 

veitar as experiencias bem sucedidas no sentido de uma 

diversificaQao da produgao agro-pecu&ria. Outro aspecto 

da questao seria tambem estimular ainda mais essa policul- 

tura, procurando remover os obstaculos para uma produ^ao 

ainda mais variada, mais abundante e mais barata, o que 

redundaria num intercambio e numa integra^ao ainda maior 

entre as duas margens da Guanabara. 

v— 

(22) Monbeigr, Pierr© — "Aspecto© da Baizada Fluminenae' 
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FIG. 35 — Capela de um an- 
tigo engenho em Nova-Igua- 

qu (Fazenda da Posse). 
(Foto do autor; 
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Fro. 36 — La^'anjal antigo nos morros e em formaQao nos terrenoe recem- 
saneados da plajilcie. (Baixada da Guanabara). 

(Foto Odilon Nogueira de Ntattos) 
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FIG. 37 Lur: ii.jais novos jjlantados em terrenes san^ados na Baixa- 
«la da (ruanabara. 

(Fete uO ^bservador F.-eiioniico e Fimineeiro1') 
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FIG, 38 — Laraujal cm Xo- 
va-Iguagu, magiufieamente 

formado e bem tratado. 
(Fote do autor) 



FIG, 39 — Paisiagem dos laraiijais em Nova-IguaQti (Raixada da Guana- 
bara) ; obs€rve-se a dispersao d'as casas e a imiformidade da paisagem. 

(Foto do antor) 
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FIG. 40 — Colheita da laranja em 
Nova-Igua^u. 

(Foto do autor) 
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FIG. 41 — Transporte da la- 
ranja do pomar no "barra- 

cao'(Nova-Iguaou). 
(Foto do autor) 
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Ftt>. 42 — C'asa dc onibalagem ou 
'• l>;TdTacao" em Nova-Igua^u 

(Foto do autor) 
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FIG. 43 — Nova-Iguaqu — 
Laranjais 110s morros e nas 
planicies, Observe^se a loca- 
liza^ao das casas a nieia 

encosta^ 

(Foto do autor) 



FIO. 44 — Habita^ao cle sitiante na 
Baixada da Qnanabara. 

(Foto do autor) 
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FIG. 45 — Cerea-viva. de " ficus'' num 
sltio de laraujas em Nova-Iguagu, 

(Foto do autor) 
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FIG. 46 — Laraujal abandouado em 
Nova-Tgua^u. 

(Foto do autor) 



FIG. 47 — Dra.gagem do Rio Calombe na Bacia do Iguu^u, Baixada 
da Guanabara. A "dragline'7 repousa sobre uin estrado de dor- 

meoitea devido a in;'oiisisteiicia do terreno. 

(Ptda do autor) 
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FIG. 48 — Canal do Guamhl-Mirim na Planicie d'e Santa-Cruz, Pasta- 
gens em terrenes saneados. 

(Foto do autor) 
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FIG. 49 — Canal do. Pilar (Baeia do Iffuat^u m Baix^da da Guana- 
bara) ; ao lado o dique construido a marg-em do Icito maior. Vista ti- 

rada na euoca da est.iagem. 

(Foto do autor) 
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FIG. 50 — O rio Sarapui, na Baixada d ; Guanabara, dej^ois 
do retifieado. 

(Foto da D. S. B. F.) 
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FIG. 52 — Bananal no "Xuclco Colonial de Sao Bonto" na 
Baixada da Guanabara. 

(Foto Aroldo de Azevedo^ 



FIG-. 53 — Yarzea drenada no "Nueleo Colonial de Sao Bento,,- 
Observe-se a loealizagao das habita^oes no sope e a meia-enco.ita 

dos morros. 

(Foto Aroldo de Azevedo) 
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FIG- 54 — Moderna ginnja avicoli em Nova-Tgna.^u na Baixada 
da Guanabara. 

fFoto Odilon Nogueira de ^lattos) 
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FIG, 5.1 — Planta^oes de bananas em terrenes dessecados §1 mar- 
gem do rio Iriri, no fundo da Baia de Guanabara. Observe-se o 

eontraste entre as planta^oes c o mangue na orla iitoranea.. 

(Foto J. C. J. Schmidt) 
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PIG. 56 — Banana! e porto de embarqu© k margem do Eio Gnapi no fundo 
da Baia de Guanabara. 

(Foto da D. S. B. F.) 
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FIG. 57 — R5o e Porto de Surui no tnteriolr da Baia de Guanabara. 

(Foto da D. S. B. F,) 
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FIG. 58 — Transports de bananas em cargueiros numa rua de 
Mage, na Baixada de Guajnaoara. 

(Foto do autor) 



l-MU. ,'){> — Polioultura na regiao io«te da Giniribara. Bana- 

iK-iras e plauta^des de aba^axi em -ao Gon^alo. 

(Koto do autor) 
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FTG 60 — S'itio com planta^oes de a.bacaxi em Itaborai. 

(Foto do autor) 



FlG. 61 •— "Fabrica <le Fiincnto Portland Maua'' em Gmxhidibu, 
Sao Gron^alo 
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FIG. 62 — Fabrica de £oda caustica e cloro em Alcantara, 
Sao Gongalo. 
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FIG, 63 — Paisagcm industrial no Porto das Neves, Sao Gon- 
^alo. Jb'st'icam-sc os edificios da Companhia Brasilcira do 

I'siuas Metalurgicas. 





CAPITULO III 

AS PAISAGENS DAS PLANlCIES LITORANEAS, 

DA LAGOA DE ARARUAMA E DOS VALES 

INTERIORES 

1 — A paisagem rural em Marled © Saquarema. 2 — As 
paisagens da Lagoa de Araruama. 3 — A paisagem rural 
nos vales interiores. 

1 — O desenvolvimento da fruticultura na Baixada 

Fluminense nao se processou somente na regiao da Guana- 

bara. A faixa litoranea que se estende entre Niteroi e a 

Lagoa de Araruama, abrangendo os municipios de Marica 

e de Saquarema, tambem apresenta como principal ativi- 

dade agricola a cultura de arvores frutiferas, destacando-se 

a de banana e de laranjas. 

Depois da regiao de chacaras e de sitios do Macigo de 

Niteroi depara-se com uma paisagem rural onde os esta- 

belecimentos agricolas ja sao de maior extensao, embora 

a tendencia observada na regiao da Guanabara, particular- 

mente em Nova-Iguaqu, para a fragmentagao da proprie- 

dade tambem ai se faca sentir. Basta atentarmos para os 

dados abaixo e notaremos que, embora em menor escala, 

o parcelamento das antigas fazendas e um dos caracteris- 

ticos do atual sistema agrario: 

DISTRIBUIC5AO DO NtJMERO DE PEQUENOS, MfiDIOS E 
GRANDES ESTABBLECIMENTOS AGRfCOLAS 

1920 1940 

At£ De 41 1 d» Ate De 41 + de 
MUNICfPIOS <0 a 900 2W Total 40 a 200 100 Total 

heet. beot. beet. hect hect. hect. 

Marled   81 1 20 1 14 65 230 ! 46 1 20 296 
Saqiiarema   190 92 | 26 308 661 93 j 16 1 770 

TOTAL   (221 112 40 373 891 139 36 [1.066 

(Vide igualmente os oartograinas anexos da distrltmigflo do 
ndmero rfos estabelecimentojs agricolas no© anos de 1920 e de 1940), 
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Evidentemente tal parcelamento das fazendas se ex- 
plica pela substituigao da antiga paisagem dos engenhos e 

das fazendas de caW pela paisagem da fruticultura, a qual, 

geralmente, estd associada a pequena e a media propriedade. 

Na realidade, ap6s um largo periodo de estagna^ao que se 

seguiu ao declinio das lavouras da cana de a^iicar e do 

cafe, operou-se nos ultimos quinze ou vinte anos uma 

especie de rejuvenescimento economico da regiao com a 

expansao da cultura comercial da banana e da laranja. 

Tal ressurgimento tern suas origens em varios fatores, 

destacando-se, como na Baixada da Guanabara, o crescente 

consumo de frutas nos mercados exteriores. As condigoes 

do solo oferecidas pela baixada litoranea, constituida de 

planicies aluvionais no sope da escarpa do Maci^o Lito- 

raneo e o dim a quente e limido possibilitaram o desenvol- 

vimento da fruticultura. Outro fator que tambem influiu 

consiste na facilidade de comunicagoes, pois essa faixa 

sempre foi uma via de passagem entre a Guanabara e a 

regiao de Cabo-Frio. Alem de uma linha ferrea — a 

Estrada de Ferro Marica — uma excelente estrada de roda- 

gem — a Rodovia Estadual Niteroi-Campos — estabelece ali- 

ga^ao entre os portos da Guanabara e a regiao (vide fi- 

guras 64 e 67). 

A planicie de Marica e de Saquarema, localizada en- 

tre as restingas, as lagunas e o Maci^o montanhoso, nao 6 

somente a via de comunica^ao natural mas tambem a drea 

em que a ocupa^ao do solo pelo homem foi mais ampla- 

Desse fato decorre o notavel contraste oferecido pela pai- 

sagem natural das montanhas e a paisagem cultural das 

baixadas. Na realidade, logo que se transpoe uma pas- 

sagem de 95 metres de altitude entre contrafortes monta- 

nhosos cujas maiores altitudes oscilam entre 420 metres e 

550 metres (Serra da Tiririca e Serra do Calaboca), a es- 

trada de rodagem e a linha ferrea seguem paralelamente 

pela planicie costeira onde geralmente se localizam as plan- 

ta^oes. No sope da escarpa do Macigo litoraneo, o qual 

em Marica forma um verdadeiro amfiteatro cercando a 

planicie, localizam-se geralmente as s6des das fazendas.(23) 

Assim, enquanto os taludes das montanhas se apre- 

sentam revestidos de densas florestas, a paisagem da pla- 

(23) Vide o Mapa de MaricA, escala 1:50.000, organizado em observfincia 
ao decTeto-lei n.o 311 de 2 de Miargo de 1938, Trata-se de um dos melbores 
mapas mimicipais, indicando numeTosas cotaa, bem como as s^des de fazendas. 
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nicie indica por toda a parte a presen^a do homem. Sao 

numerosos os edificios contruidos a margem da estrada: — 

vendas, casas de sitiantes (vide figura 65), pequenas ca- 

pelas — e principalmente as plantagocs ocupam vastas 

Areas das baixadas (vide figura 66 e 67), 

Entretanto ja se nota um inicio de conquista dos mor- 

ros menos abrutos, mormente de algumas colinas que se 

localizam entre a baixada e as lagunas, com a queimada de 

trechos de matas e a forma^ao de ro^as de milho e de man- 

dioca nas encostas, permanecendo os cabe^os desses morros 

ainda recobertos de mata (vide figura 66). 

A propria cultura de arvores frutiferas principia a 

galgar os morros e a escarpa, plantando-se de preferencia 

laranjeiras e excepcionalmente bananeiras, pois o solo de 

aluviao e a maior umidade da planicie quaternaria e mais 

favoravel a cultura da banana do que os morros do cris- 

talino. 

Na regiao de Marica e de Saquarema a expansao da 

fruticultura parte portanto da planicie para os morros, jus- 

tamente ao contrario do que se processou na zona de Nova- 

Iguacu, onde as primeiras planta^oes de laranja se locali- 

zaram nas colinas, soraente se expandindo para as vArzeas 

muito recentemente- (vide o capitulo II da 3.a parte). 

A paisagem da fruticultura em Marica e em Saquare- 

ma nao apresenta a monotonia da regiao de Nova-Igua^A 

devido nao so a maior diversificaQao de culturas como 

tambem ao contraste oferecido pelas montanhas que cer- 

cam como pano de fundo as plantacoes. E' freqiiente tam- 

bem o encontro de cercas-vivas delimitando laranjais e 

bananais muito bem cuidados. Renques de Arvores, prin- 

cipalmente eucaliptos, beiram as estradas, dando a paisa- 

gem um encanto que nao se encontra em outras regioes onde 

a monocultura uniformiza o quadro rural. 

Outro aspecto da paisagem cultural e a sobrevivencia de 

muitos tracos do passado. As lavouras tradicionais da 

mandioca, do milho, pequenas rocas de cana destinadas a 

abastecer engenhocas de aguardente, a fabrica^ao de car- 

vao vegetal, a explora^ao da lenha, as olarias, sao outros 

tantos aspectos tipicos de uma paisagem que traduz, geral- 

mente, uma economia quasi fechada ou pelo menos de Am- 

bito muito restrito, pois a produ^ao comum e consumida 

localmente ou nos municipios vizinhos, E' bastante comum 

depararmos nas estradas, ao lado dos modernos onibus e 

caminhoes, pequenas tropas de burros cargueiros, trans- 
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portando lenha, carvao vegetal ou cana de a^ucar dos sltios 

para as localidades proximas. 

Igualmente'um aspecto tradicional da paisagem e a per- 

manencia a beira das estradas, geralmente nas encruzilha- 

das, da venda tipica da regiao, constru^ao colonial com a 

4gua dianteira do telhado prologando-se e apoiando-se em 

pilares de madeira, formando dessa forma um alpendre e 

tendo ao lado um pequeno quarto sem janela onde outrora 

se hospedavam os viajantes (vide o capitulo "0 ciclo do acii- 

car e a paisagem"). Tais vendas, alias, nao sao encontradas 

somente nessa regiao, pois em outros municipios da Baixada 

Fluminense como, por exemplo, em Sao Gongalo, em Ita- 

borai, em Rio Bonito, ainda sao muito freqiientes. , 

As ro^as de cana de a^ucar, de mandioca ou de milho, 

sendo culturas de sitiantes, ocupam areas restritas. En- 

tretanlo existe um trecho da regiao onde a cultura da cana 

apresenta uma certa importancia e predomina no quadro 

rural. Trata-se das proximidades de Sampaio Correa, em 

Saquarema, onde algumas fazendas abastecem de cana a 

^Usina Santa Luiza" cuja produ^ao anual de acucar e de 

aproximadamente 50.000 sacas. 

A paisagem nesse trecho distingue-se pelo verde-claro 

dos canaviais que estendendo-se pela baixada oferecem um 

vivo contraste com o verde-escuro das matas que galgam 

as montanhas onde apenas se destacam alguns claros ocupa- 

dos por pastagens. Ao longo da estrada que corta a pla- 

nicie localizam-se os grandes edificios da Usina e as habi- 

lacoes dos operarios e trabalhadores rurais, alinhadas como 

as "colonias" das fazendas de cafe. Deve-se acentuar, po- 

rem, que se trata da unica Usina de acucar de toda a regiao, 

sendo uma verdadeira excecao no quadro rural, cuja ten- 

dencia parcce ser para uma crescente expansao da fruti- 

cultura. 

Em sintese, a impressao geral que se tern da regiao de Ma- 

rica e de Saquarema nao e de uma zona decadente e nem mes- 

mo estagnada. Observa-se uma relativa prosperidade, que 

pode ser atestada pelas novas plantacoes c construcoes que se 

localizam ao longo das vias de comunicacao. Em conclu- 

sao. processa-se um verdadeiro rejuvenescimento econo- 

mico o qual se reflete nitidamente na atual paisagem rural- 

* * * 

2 — A Lagoa de Araruama, vasto lencol de agua sah 

gada com cerca de 220 km2 de superficie, alongando-se por 
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45 km de extensao numa largura maxima de 13 km, e pro- 

fundidade media de 2m, 5, pelas suas condigoes especiais 

possibilitou o aparecimento de uma paisagem cultural 

"sui-generis" nao so em toda a Baixada Fluminense, como 

tambem em toda a faixa litoranea do Brasil-Leste,Trata-se 

da paisagem das salinas. 

A genese das lagoas litoraneas da Baixada Fluminense, 

tao bem estudada pelos geomorfologistas(24), prende-se ao re- 

presamento de bracos do mar pelas restingas ou cordoes 

arenosos apoiados em promontorios ou ilhas e construidos 

com o material transportado pelo mar. Trata-se de uma 

fase bastante adiantada da regularizacao da costa onde se 

nota uma crescente fragmenta^ao e colmatagem das lagu- 

nas, resultando na formacao de planicies aluvionais. 

Embora tambem sujeita a esse constante processo de 

entulhamento como atestam os bancos e os pontais areno- 

sos que, orientando-se diagonalmente na direcao SE-NW, 

fazem entrever um futuro seccionamento, a Lagoa de Ara- 

ruama distingue-se da maioria por apresentar uma liga^ao 

permanente com o Oceano atraves do Canal de Itajuru, o 

qual assegura a constante renovagao das aguas do mar pela 

penetracao da mare. Lamego acentua muito bem esse 

aspecto que considera fundamental para o proprio aprovei- 

tamento economico da Lagoa. Assim afirma o geologo flu- 

minense: "fisse canal e pois uma verdadeira laguna de res- 

tingas permanentemente aberta para o mar. E essa laguna 

estabelizada pelas rochas dos dois morros (da Guia e de 

Sao Mateus) e que afinal canaliza as mares para a Ararua- 

ma, constantemente alimentando-a de novas aguas carrega- 

das de sal. Sem o extraordin^irio Itajuru a localizagao sin- 

gular da Araruama em frente a mares puros seria inutil 

do ponto de vista salineiro. A laguna com o tempo tor- 

nar-se-ia salobra ou secaria por fatalidade natural".(25) 

Entretanto nao se deve olvidar que as condigoes favord- 

veis da Lagoa de Araruama para a exploracao do sal sao 

devidas ainda a outros fatores. A baixada nesse trecho 

nao apresenta qualquer obstaculo do relevo do solo a livre 

(24) Vide os trabalbos d© Lamego, Alberto Ribeiro, particularmente "Res-' 
tingas na Costa do Brrasil'' e o "0 homem e a restinga" e os d© Ruellan, PraiL. 
cis "Aspeetos geomorfoldgicos do Htoral brasileiro no trecho conrpTeondido ©ntr© 
Santos e o Rio Doc'e,, e "Evolucao geomorfoldgica da Baia deGuanabara e dae 
rcgi5es vizinhas' 

(25) Lamego, Alberto Ribeiro — "0 homrm e a re9tinga',> p6g. 16. 
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circula^ao dos ventos; a alimenta^ao da Lagoa pelos cursos 

d'agua doce e insignificante pois os rios sao em pequeno 

numero e pouco caudalosos, havendo mesmo alguns ria- 

chos temporaries que secam completamente na epoca da 

estiagem. Finalmente o clima da regiao, si bem que nao 

seja extremamente seco, pois a umidade relativa atinge a 

media anual de 82% e o total anual das precipita^oes al- 

canna 915 milimetros (26), e o menos umido de toda a Bai- 

xada e sobretudo caracteriza-se por possuir certos tipos de 

ventos que, conjugados aos fatores acima apontados, favo- 

recem extraordinariamente a evaporacao das aguas e con- 

seqiientemente a forma^ao do sal. O vento predominante 

e o NE, vento seco e que sopra com grande impetuosidade 

na regiao sem encontrar, como vimos, qualquer obstaculo 

do relevo do solo; a freqiiencia desse vento atinge a porcen- 

tagem anual de 65%. Os ventos do quadrante Sul, notada- 

mente o SW, figuram com os restantes 35% de freqiiencia 

anual. Aliando-se a esses fatores, a localiza^ao da Lagoa 

que dista apenas 150 quilometros do importante mercado 

consumidor e redistribuidor da cidade do Rio de Janeiro, 

bem como a facilidade de comunica^oes por via ferrea, 

estrada de rodagem e via maritima, igualmente favorecem 

a explora^ao comercial das salinas da regiao. 

Entretanto, apezar de tantos elementos favoraveis, a 

industria do sal na Lagoa de Araruama e bastante recente. 

E' verdade que no periodo colonial, embora fosse proibida 

tal exploragao em virtude das ordens regias portuguesas 

que procuravam proteger a industria da metropole e ga- 

rantir o monopolio do sal enviado do Reino, muitos habitan- 

tes dos arredores da Lagoa, burlando a lei e enfrentando 

as autoridades, colhiam o sal que se formava naturalmente 

nas depressoes da restinga. Tratava-se, porem, de um pro- 

dulo inferior, carregado de impurezas, devido ao processo 

primitivo da colheita- 

Apos algumas tentativas nos meados do seculo passado 

que nao foram coroadas de grande exito, alguns Portu- 

gueses vindos das salinas do Aveiro em Portugal, cons- 

troem nos fins do seculo XIX as primeiras salinas. S6- 

mente nos principios do seculo atual, entretanto, poude a 

industria salineira da regiao de Araruama tomar grande im- 

(26) Vide o gr&fico correspondente a distribai<jao da temperatura e das 
chuvae durante o ano em Gabo-Frio, coastruido com dados oolhidos em "Normais 
cilmatologicas' \ pag. 45. 
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pulso. Possibilitaram esse desenvolvimento a supressao da 

concorrencia do sal de Cadiz, mediante leis protecionistas, 

e a dificuldade de transporte durante a primeira guerra 

mundial. 

Os Portugueses vindos da Figueira-da-Foz e do Avei- 

ro, Ja conhecedores da industria do sal, contribuiram deci- 

sivamente para a constru^ao da maioria das salinas, ado- 

tando as mesmas tecnicas empregadas na terra natal. A 

fase inicial do trabalho foi bastante penosa, pois consis- 

tiu na conquista das terras embrejadas da restinga; tra- 

balhava-se muitas vezes com agua pela cintura, nas condi- 

goes mais precarias de salubridade e num permanente 

risco de se perder a vida. 

O primeiro passo para a construgao de uma salina deve 

ser a escolha do terreno que exige condigoes especiais. Ini- 

cialmente procura-se na restinga uma area plana e extensa 

que ofereca uma larga superficie para a evaporagao; o 

terreno necessita ainda apresentar um pequeno declive de 

3% em direcao a Lagoa. 0 solo deve ser impermeavel, 

escolhendo-se os terrenos argilosos denominados "tabatin- 

ga" e os argilo-arenosos. fisse ultimo tipo de solo, que e o 

melhor para as salinas, e reconhecido pelo encontro de 

uma erva marinha avermelhada e quebradiga, a "erva- 

Tidro". Apos a construcao da salina cresce no fundo dos 

tanques uma fina camada de algas que impermeabiliza ainda 

mais a "praia", isto e, o fundo dos tanques. Um fato, po- 

rem, deve estar sempre presente qualquer que seja o tipo de 

terreno em que e construida a salina: a necessidade de es- 

tar sempre coberta dum lenqol d'agua para evitar que o sol 

intenso provoque a forma^aq de fendas na "praia", inutili- 

zando um trabalho de muitos anos. 

Uma vez escolhido o terreno, procede-se a limpeza ou 

desmatamento, ao aplainamento e a construcao e imper- 

meabilizacao dos tanques ou reservatorios. 

Os tanques sao grandes quadrilateros feitos da tabuas 

e onde se processa a decantacao da agua (vide figuras 68 

e 69). Dividem-se em tres categorias: 1) os "tanques 

de carga" que sao os reservatorios de alimentacao e me- 

dem geralmente 30 m. x 60 m. e 0,m30 de profundidade. 

2) os "evaporadores", onde se processa a concentragao do 

sal, medindo de 13m. x 13m. e 0,ml5 de profundidade. 3) Os 

"cristalizadores", onde se efetua a precipitaqao do sal, e 

que medem 7m. x 7m. e 0,m05 de profundidade. A agua 

passa de um tanque para outro por gravidade atraves de 
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brechas abertas nos sarrafos e a lama que se forma du- 

rante a decanta^ao e escoada por uma calha aberta no 

centro da salina. 

Na maioria dos casos a alimenta^ao das salinas se 

processa indiretamente, isto e, pelas aguas provenientes de 

"valas de mina^ao" escavadas a margem da Lagoa- Tal 

metodo permite obter uma salinidade ainda maior da agua, 

alem de efetuar uma filtracao anterior. Acredita-se que a 

maior concentracao de sal dessas aguas de minas resulte da 

evapora^ao de parte da agua ao subir por capilaridade, dei- 

xando o sal em suspensao e aumentando dessa forma o 

teor das aguas restantes. Admite-se, tambem, que os ter- 

renos marginais a Lagoa possuem depdsitos antigos de sal. 

Um elemento tipico da paisagem das salinas da re- 

giao de Araruama e o moinho de vento cuja bizarra si- 

Ihueta destaca-se na vastidao das planuras (vide figura 69). 

ftsses moinhos, torres de ferro de 4 a 5 metres encimadas 

por pas. sao utilizados nas salinas devido a fraca amplitude 

ou ausencia da mare em grande parte da Lagoa; acionam 

eles uma bomba de sucgao que eleva as aguas da vala de 

mina^ao para o nivel dos tanques de carga. 

Ao lado dos quadrilateros de tabuas e das fileiras de 

moinhos de vento outras construgoes se destacam na pai- 

sagem salineira. Sao os depositos de sal, barracoes de 

madeira cobertos de telha (vide figuras 70 e 73) construi- 

dos para proteger o produto da a<?ao das chuvas que chega 

a ocasionar perdas de cerca de 30% nas safras regionais, 

fato que nao se verifica nas salinas do Estado do Rio 

Grande do Norte, onde devido a fraca pluviosidade as per- 

das raramente atingem a 15%. O armazenamento protege 

tambem o sal contra a poeira, embora dificulte o areja- 

mento e conseqiientemente a seca do produto. 

Incorporados as salinas estao as habita^oes dos salinei- 

ros. Sao pequenas casas isoladas, terreas, construidas de 

tijolos, cobertas de telhas francesas ou do tipo canal, caia- 

das geralmente de branco e que nao diferem muito da maio- 

ria das habitacoes urbanas da regiao (vide figuras 71 e 

72). Existe grande semelhangu entre essas habitacoes e as 

da regiao da Guanabara na disposigao do telhado em duas 

aguas, sendo que a parte posterior se prolonga numa es- 

pecie de puxado. Acreditamos que esse tipo de casa seja 

o mais difundido em toda a Baixada Fluminense desde a 

Guanabara ate a Planicie Campista. 
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Quanto a localizacao, estao geralmente a margem da 

estrada e como estao pouco afastadas umas das outras, va- 

riando naturalmente a distancia com a extensao das salinas, 

dao quasi a impressao de formarem uma verdadeira rua. 

A restinga que formou a Lagoa de Araruama apre- 

senta dois alinhamentos paralelos de dunas: — as dunas 

exteriores ou "ante-dunas", voltadas para a Praia de Mas- 

sambaba e portanto para o proprio Oceano Atlantico, e as 

dunas interiores, proximas a Lagoa e ja inteiramente con- 

solidadas pela vegetacao natural. 

Na Praia Seca, na Ponta do Capim e em outros lu- 

gares do municipio de Araruama as habita^oes dos sali- 

neiros, na sua grande maioria, foram construidas no alto 

das dunas interiores, numa elevaqao de aproximadamente 

6 metros em relacao a planicie que margeia a Lagoa. (vide 

figura 71). Tal localizacao no topo das dunas ou "co- 

moros". nome por que sao designadas na regiao essas coli- 

nas de areia, encontra a sua explica^ao no fato do abaste- 

cimento de agua-doce so ser possivel na duna pois as pla- 

nicies que margeiam a Lagoa possuem lengois d'agua sal- 

gada ou salobra. Os comoros sao, portanto, reservatdrios 

naturais de agua potavel e dai o seu aproveitamento para a 

localizacao do "habitat" do salineiro. 

Fugindo, entretanto, a regra geral vamos encontrar di- 

versas babitagoes de salineiros na planicie onde se locali- 

zam as salinas da Lagoa Vermelha, formada em plena 

restinga, entre as duas series de dunas (vide figura 69, 72 

e 73). Alem dessas moradias de salineiros ai existe igual- 

mente um pequeno nucleo de Pescadores cujas casas estao 

localizadas do lado interior e no sope da ante-duna (vide 

figura 73). Tal escolha do "habitat" relaciona-se, eviden- 

temente, com a impossibilidade de construgao de casas no 

alto das dunas exteriores que sao movedicas e as v^zes 

mesmo alcangadas pelo mar durante as grandes tempesta- 

des. A Praia de Massambaba, fronteira a ante-duna, e uma 

das mais hostis ao homem e impressiona a sua imensidao 

estendendo-se por mais de 40 quilometros em linha reta 

numa paisagem inteiramente deserta; alias esse trecho do 

literal fluminense e assinalado nos mapas como apresen- 

tando uma praia inacessivel e zona de naufragios, da qual 

se afastam largamente os navios, orientados pelo clarao do 

farol de Cabo-Frio. 

Nao e de admirar, portanto, que os proprios Pescado- 

res se afastcm da praia e se refugiem atras da ante-duna. 
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Quanto aos salineiros nao tiveram ^les outro local para a 

constru^ao de suas moradias a nao ser a planicie pois o 

alto das dunas interiores ja se achava ocwpado pelos sali- 

neiros da margem da Lagoa de Araruama. 

As salinas de Cabo-Frio, de S. Pedro d'Aldeia e de Ara- 

ruama sao, geralmente, pequenas propriedades. Existem 

na regiao 123 salinas cujos tanques de decanta^ao ocupam 

uma superficie total de 460 hectares, o que dd a media de 

cerca de 3% hectares para cada uma. A maior proprie- 

dade, a "Salina Perinas", em Caho-Frio, possue uma area 

ocupada pelos tanques de 53% hectares, havendo ainda al- 

gumas que possuem areas entre 10 e 30 hectares; a maioria, 

porem, principalmente no municipio de Araruama, possue 

instalagoes que ahrangem de 1 a 3 hectares, em media. 

Tal fato, entretanto, nao implica na predominancia da 

explora^ao direta pelos proprietdrios, sendo mesmo mais 

comum o sistema de mea^ao. Os meeiros ou "contratah- 

tes" recebem 45 a 50% de safra e arcam com as despesas 

da colheita e da conservagao das salinas. 0 numero de as- 

salariados e pequeno, de 8 a 12 para cada salina, em mddia, 

sendo que a maioria trabalha apenas na epoca da colheita, 

dedicando-se nos meses restantes as atividades agricolas nos 

sitios e fazendas das proximidades. 

Embora predomine o sistema das pequenas proprie- 

dades, tal fato nao se reflete na paisagem das salinas por 

uma fragmentagao na ocupagao do solo Na realidade, 

considerada de um modo geral, tal paisagem apresenta-se 

com um aspecto de notavel uniformidade; estando as salinas 

unidas umas as outras, uma visao de conjunto nao distingue 

o parcelamento do solo ocupado pelas varias instala^oes 

que analisamos no presente capitulo (vide figuras 68 e 73). 

A unidade da paisagem salineira na regiao da Lagoa de 

Araruama decorre de varies fa tores. Inicialmente as sali- 

nas estao concentradas em certos lugares previlegiados pois, 

como ja vimos, a natureza do solo, mormente no que se 

refere a impermeabilidade, e de grande importdncia para 

a exploracao do sal; outro fator consiste na necessidade das 

salinas nao se distanciarem muito dos centros urbanos, 

onde se encontram os armazens, estagoes e portos e onde os 

salineiros adquirem os produtos indispensaveis a sua subsis- 

tencia. Assim, por exemplo, entre as 41 salinas do munici- 
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pio de Araruama, 36 foram construidas a uma distancia 

da sede municipal de 2 a 6 quilomelros e as 5 restantes a 

8 e 9 quilometros.(27) 

Finalmente, a uniformidade da paisagem salineira, 

alem de decorrer desses fatores que possibilitaram a concen- 

tra^ao, tambem e um reflexo de uma tecnica identica ado- 

tada na constru^ao da maioria das salinas segundo os mo- 

delos da Figueira-da-Foz e do Aveiro, embora adatada a 

certas condi^oes peculiares a regiao- 

A paisagem das salinas adquire grande anima^ao na 

^poca da colheita, a qual se processa de Outubro a Marqo. 

Representa uma grande desvantagem o fato das safras coin- 

cidirem com a esta^ao das chuvas; entretanto § nessa epoca 

que, sendo a temperatura mais elevada, as condi^oes natu- 

rals para a evapora^ao, evidentemente, sao mais propicias. 

A colheita se processa quando, apos a passagem da 

agua dos tanques de carga para os evaporadores, a concen- 

tracao aumenta, passando em seguida para os cristalizado- 

res onde se da a precipitacao do cloreto de sodio. Os sali- 

neiros reconhecem os diferentes graus de concentra^ao por 

certos sinais caracteristicos das aguas — precipitagao de 

algas, cheiro particular e uma determinada irizagao oca- 

sionada pelo vento. Formado o sal os trabalhadores por 

meio de rodos empilham o produto em "medas" que ficam 

expostas ao ar livre algumas semanas para a secagem (vide 

figura 74), sendo em seguida transportadas para os barra- 

coes. Normalmente as colheitas se processam de dois em 

dois dias e o rendimento e muito variavel oscilando entre 

70 a 150 toneladas de sal por hectare. 

Dos depositos das salinas o produto ^ enviado para os 

armazens que se localizam nas cidades de Cabo-Frio, Sao 

Pedro d'Aldeia e Araruama. O transporte atraves da La- 

goa e feito em "lanchas", veleiros de 20 a 30 toneladas, com 

tripulacao de 2 a 4 homens (vide figuras 75 e 76). O envio 

para os mercados consumidores e feito ou pela Estrada de 

Ferro Marica, como e o caso, geralmente, do sal de Araruama 

e de Sao Pedro d'Aldeia, ou por via maritima como acontece 

com o produto que sae de Cabo-Frio (vide figuras 77, 78 e 

79). 

A distribuicao do sal fluminense, como o do Nordeste 

do Brasil, esta atualmente controlada por um organismo 

(27) Valle Junior, Arthur — "Araniaina,,> "Ensaio de levantamento esta- 
tatistico do muni^lpio' 
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para-estatal, o "Instituto Nacional do Sal", criado para pro- 

mover o equilibrio entre a produqao e o consume, ^sse 

Instituto fixa os limites m^ximos ou quotas de venda do 

produto para cada salina, fixando essas quotas propor- 

cionalmente a area e a populagao media de cada estabe- 

lecimento. 

As possibilidades de expansao da industria salineira 

nacional estao assim condicionadas a esse organismo e pa- 

rece que a tendencia da produgao regional e para uma rela- 

tiva estabilidade, embora seja cada vez mais crescente a 

porcentagem em rela^ao a producao total do pais, como 

podemos inferir dos dados abaixo: 

PRODUCAO DE SAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(28) 

Anoa ProduQcio N.os relativos 
(em tonelcdas) (Brasil — 100,00) 

1941   95.478   13,76 
1942   90.122   15,06 
1943   52.903   12»72 
1944   113.501   20,76 
1945   104.586   24,28 

A Lagoa de Araruama possibilitou o aparecimento nao 

so da indiistria salineira como tambem de varias fabricas 

de cal e de gesso. A materia-prima para as caieiras e 

obtida colhendo-se as conchas que revestem em grande parte 

o fundo da Lagoa numa espessura que oscila entre 50 cen- 

tfmetros e 2 metros. 

As fabricas de cal estao localizadas na margem norte 

da Lagoa, proximas aos centros urbanos e as vias de comu- 

nicacjao, o que facilita o facil escoamento da producao e 

tambem o recebimento da materia-prima e do combustivel. 

Alem da fabricacao de cal, recentemente alguns desses 

estabelecimentos tern se dedicado, tambem, ao fabrico de 

gesso aproveitando como materia-prima os residues que 

(28) "Anuiino Egtatistico do 
(29) Oliveira, Avelino Ignacio e Leonardos, OtMon Henri in "Geologia do 

Brasil'*, p&g. 756, assim descrevem essa camada acentnando o valor economico 
de tao grande depdsito conchifero: "Grande parte da Lagoa d© Araruama tem 
o fundo forrado com uma, camada de 50 cms. a 2 m, de espessura de Jconchfes, 
predominando "Anomalocardia brasiliana'Lamarck, espdcie que prolifera nas 
dguas salgadas © agitadas da Lagoa. Nao foram feitas sondagens profundas 
nesses depdsitos. Eligdrio Tavora Pilho e O. H. Leonardos estimaram, em 1940, 
em algumas dezecnas de millioea de toneladas a reserva da camada superficial 
de conchas salientando que o material dclas © um calcdroo muito puro prestando. 
se a fabricacao de cimcnto 
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ficam no fundo dos tanques de decanta^ao das salinas, apos 

a precipitagao do sal, reslduos esses denominados "escoria". 

O gesso produzido na regiao ^ vendido principalmente a 

"Fabrica de Cimento Maua" em S. Gongalo. 

As conchas e a escoria sao transportadas atraves da 

Lagoa em pequenas embarcagoes a vela, as 'bateiras" e a 

lenha e enviada das capoeiras e matas das vizinhan^as por 

intermedio de burros cargueiros (vide figuras 80, 81 e 82). 

Apesar do seu carater modesto, pois sao geralmente pe- 

quenos estabelecimentos onde trabalham apenas alguns 

homens, as caieiras figuram na produ^ao regional com uma 

contribuiQao apreciavel. Somente no municipio de Ara- 

ruama, onde existem 6 desses estabelecimentos, a produ^ao 

de cal atingiu a mais de urn milhao de cruzeiros em 1946, 

vindo logo apos a do sal que alcan^ou cerca de 6 milhoes 

de cruzeiros. 

A paisagem da restinga pelas suas proprias condi^des 

de solo, arenoso e recoberto de vegeta^ao xerofila e sub-xe- 

rdfila (vide capitulo I da l.a parte), pouco se presta para 

a implantacao da agricultura. Sao muito raras as planta- 

<j6es feitas junto as casas dos salineiros que se abastecem 

nos mercados urbanos, tendo para isso necessidade de uma 

constante travessia da Lagoa pelos veleiros. 

Uma das poucas culturas na restinga consiste numa 

planta^ao de coqueiros nas proximidades de Cabo-Frio, plan- 

tagao essa que esta ainda na fase experimental, destinan- 

do-se a ser fornecedora de sementes para os futures coquei- 

rais que poderao se estender pela faixa arenosa. 

E' digno de nota o espirito empreendedor do proprie- 

tario desses coqueirais, mandando vir do Oriente sementes 

de coqueiro-anao e procurando dessa forma criar uma nova 

fonte de renda para a regiao. Os 14.000 coqueiros-anoes 

plantados na restinga ja fazem prever o aparecimento de 

uma nova paisagem cultural ao lado da paisagem salineira 

(vide figura 83). 

Outra iniciativa moderna e que ja come^ou igualmente 

a repercutir na paisagem regional consiste no incentive ao 

turismo. Os poderes publicos estaduais perceberam a im- 

portancia que teria para o desenvolvimento economico lo- 

cal a formacao de um centro de veraneio e repouso a mar- 

gem da Lagoa de Araruama, cujas maravilhosas paisagens 

constituem um atrativo para as populacoes das grandes 

metrdpoles. O lugar mais indicado para a sede desse cen- 
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tro de turismo seria, talvez, a cidade de Cabo-Frio que com 

suas praias de grande beleza, suas vetustas constru^oes colo- 

niais e a proximidade a muitos locals pitorescos, poderia de 

fato se tornar num importante foco de atragao para os turis- 

tas nacionais e estrangeiros. 

Escolheu-se, entretanto, a cidade de Araruama basean- 

do-se no fato de que esta cidade possue agua de muito me- 

Ihor qualidade do que Cabo-Frio; alem disso acha-se mais 

proxima das outras lagoas, como Saquarema e Marica que 

tambem oferecem paisagens atraentes. 0 Governo Esta- 

dual elaborou um piano de urbanismo para a cidade de Ara- 

ruama abrindo um novo bairro a margem da Lagoa e 

pondo a venda lotes de terreno dessa area urbanizada. 

Construiu, igualmente, o Governo do Estado um hotel 

de luxo dotado de instalagoes modernas no centro de um 

vasto parque (vide figuras 84 e 85). Ao lado desse hotel 

constroem-se atualmente pequenos vilinos destinados a hos- 

pedagem de familias numerosas (vide figura 86). 

As obras de urbanismo ja principiram a dar seus frutos, 

sendo numerosas as modernas habitagoes que se erguem no 

novo bairro (vide figura 87). Entretanto deve-se notar que 

a paisagem rural das proximidades de Araruama ainda nada 

se alterou, pois o abastecimento do novo centro e feito em 

parte por uma chacara anexa ao hotel. Talvez futura- 

mente com o maior desenvolvimento do turismo e a cons- 

tru^ao de mais casas no bairro recem-creado possa haver 

uma repercussao na economia rural da regiao, surgindo 

chacaras e granjas para o abastecimento local. 

Sem negarmos a importancia economica que o turismo 

atualmente possue, acreditamos, porem, que as maiores 

possibilidades da regiao de Araruama residem na industria- 

iizagao, aproveitando-se um conjunto de fatores favora- 

veis tais como a proximidade de centres consumidores, a 

facilidade de comunica^oes e, principalmente, a existencia 

de materia-prima como o sal e os depositos conchiferos do 

fundo da Lagoa. Atualmente instala-se em Araruama uma 

grande fabrica de soda-caustica e projeta-se a constru^ao 

de uma fabrica de cimento, o que redundaria num maior 

aproveitamento da abundante materia-prima local. 

Uma das dificuldades atuais para a forma^ao de um 

importante centro industrial na regiao consiste na defi- 

ciencia de abastecimento de energia eletrica. Entretanto, 

com a proxima termina^ao das grandes obras da Usina 
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Hidro-eletrica do Macabu e que se destina a fornecer ener- 

gia para todo o norte do Estado do Rio de Janeiro haverd, 

talvez, probabilidades de se veneer esse obstdculo incluin- 

do-se a regiao da Lagoa de Araruama na irea a ser abas- 

tecida em energia eletrica por essa grande usina do Estado, 

Em conclusao, as modernas paisagens culturais da 

Lagoa de Araruama distinguem-se das que se encontram 

em outras regioes da Baixada Flumiense nao so pela sua 

notavel originalidade como tambem pela estreita correla- 

£ao entre as possibilidades oferecidas pelo meio natural 

e o atual aproveitamento desse quadro fisico pelo homem. 

* * * 

3 — A sub-regiao da Baixada Fluminense que se es- 

tende entre a Baia de Guanabara, as lagoas litoraneas e a 

Planieie Campista, abrangendo os municipios de Rio-Bo- 

nito, Cachoeiras do Macacu, Silva-Jardim (ex-Capivari), 

Casimiro de Abreu (ex-Barra de S. Joao), bem como largos 

tratos de terra dos municipios de Araruama, Sao Pedro 

d'Aldeia, Cabo-Frio e Macae, pode ser considerada como 

uma Area, de transigao, sem caracteristicas proprias bem de- 

finidas, nao so sob o ponto de vista da paisagem natural 

como igualmente da cultural. 

Ao estudarmos a ocupa^ao do solo e a dlstribuigao 

da populacao (vide capitulo I da 3.a parte) ja acentuamos, 

de um lado, tratar-se da sub-regiao de menor densidade de 

populagao na Baixada apresentando mesmo tendencias para 

o despovoamento, ao contrario do que tern sucedido nos 

dltimos anos em outras zonas; de outro lado vimos a predo- 

minancia das areas ocupadas por matas, indicando a exis- 

tencia de extensas areas anecumenas. 

Uma analise mais pormenorizada nos permite, entre- 

tanto, distinguir certas diferencia^oes da paisagem dentro 

dessa sub-regiao. Primeiramente devemos considerar os 

vales dos rios que se dirigem para a Baia da Guanabara, no- 

tadamente dos cursos d'agua pertencentes a bacia do Macacu, 

Esses vales, vias de passagem entre a Guanabara e a regiao 

da Lagoa de Araruama, apresentam-se com um povoamento 

bastante d^nso e antigo, como por exemplo os do Rio Cas- 

serebu e do Rio Bonito cujas amplas varzeas foram apro- 

veitadas principalmente com culturas da cana, existindo 

ainda sobrevivencias dessa antiga paisagem canavieira, 
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Tial e o caso das numerosas ro^as de cana que abastecem as 

engenhocas de aguardente localizadas principalmente em 

Itaborai e Rio Bonito. Como planta^ao de vulto destacam- 

se os canaviais do vale do Casserebu que abastecem a unica 

usina dessa zona — a "Usina Tangua'' cuja produ^ao anual 

e, em media, de cerca de 40.000 sacas de aqucar. 

Ao lado dessas sobrevivencias de um passado ciclo a<ju- 

careiro, observamos ainda velhos casaroes de fazendas de 

cafe, o qual penetrou nessa sub-regiao em principios do se- 

culo passado ocupando as encostas das montanhas proxi- 

mas. Atualmente muitas dessas antigas fazendas de cafe 

estao transformadas em pastagens, tal como se deu no 

planalto. 

Outros vales tambem penetrados desde longa data pelo 

homem e apresentando identicas caracteristicas quanto a 

paisagem cultural sao os dos cursos medios dos rios da ba- 

cia do Sao Joao, nos municipios de Rio Bonito e de Silva- 

Jardim, notadamente os vales dos afluentes do Bacaxa (vide 

figura 88) e do CapivarL As pequenas culturas de cana, 

de banana, de ro^as de milho, de mandioca, ocupam as bai- 

xadas e as encostas dos morros, onde ainda se nota uma 

vegetagao natural profundamente degradada, indicadora 

das freqiientes queimadas e derrubadas para extracao da 

lenha. Junto as planta^oes das baixadas, porem locali- 

zadas geralmente nos terra^os fluviais, encontrannse as 

habitacoes dos sitiantes ou os engenhos de aguardente que 

dao a paisagem uma visao do passado com a sua estrutura 

acachapada, a chamine fumegando e a bagaccira nos fun- 

dos dos velhos edificios (vide figura 89). 

Completando essa paisagem arcaica e freqiiente o en- 

contro de pequenas tropas transportando a cana para as 

moendas (vide figuras 90 e 91). 

Si os trechos mais elevados das bacias fluviais dessa 

sub-regiao sao bastante cultivados, o mesmo entretanto nao 

se observa no curso inferior dos rios, notadamente no vale 

do Rio Sao Joao que, como ja acentuamos em outra parte 

desse trabalho, e margeado de vastissimos pantanais, cons- 

tituindo um dos trechos mais desolados da Baixada Flu- 

minense. 

Nos municipios que confrontam com a escarpa da Serra 

do Mar e seus contrafortes, como Cachoeiras do Macacu, 

Silva-Jardim, Casimiro de Abreu, Macae, uma das ativida- 

des caracteristicas consiste na explora^ao florestal, princi- 
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palmente na extragao da lenha e fabrica^ao do carvao ve- 

getal, combustiveis esses que sao enviados por intermedio 

de cargueiros aos nucleos urbanos localizados nos vales 

(vide figuras 92 e 93). 

Em virtude de nao ser uma zona que se consagre 

exclusivamente a um produto comercial de alto valor, obser- 

va-se nos vales interiores a diversificagao de culturas e a 

preferencia para a economia de subsistencia. Na realida- 

de, as pequenas ro^as de mandioca, de milho, de feijao e o 

fabrico de farinha de mandioca desempenham papel pri- 

mordial nesse sistema economico baseado no consumo local 

ou no comercio com as localidades limitrofes, atraves dos 

mercados urbanos. A instala^ao, porem, de modernas fa- 

bricas de doce em algumas cidades, como por exemplo em 

Rio Bonito, tern estimulado o desenvolvimento da fruticul- 

tura, a qual, entretanto, esta ainda muito longe de ocupar 

extensas areas como em outras zonas da Baixada. 

Em conclusao, os vales interiores apresentam uma pai- 

sagem cultural que sob varios aspectos e uma sobreviv^ncia 

do antigo ciclo a^ucareiro e da economia de subsistencia 

cabocla. 





FIG. 64 — A baixada de Marica e a 
•Serra de inoa. Trecho da rodovia 

Niteroi - Campos. 

(Foto do autor) 
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FIG. 65 — A baixada d© Marica. Ha- 
bitaijoes rurais e planta^oes de laranja 

ii os morros. 

(Foto do autor) 



FKi. 66 — Plantn^ao de ba- 
nanas, em Marie a. ()s bana- 
nais oeupam a baixada, as 
roeas as eneostas e as mat s 

o alto d'os morros. 

(Foto do autor) 

FIG. 67 — Bananais na planicie de 
Mariea. Transporte de carvao vegetal. 

(Foto do autor) 



FTG. 68 — Paisagem daa salinas da Lagoa dj Araruama. Vista tirada do 
alto da dana-Saliua uVista Alegrc", no municipio de Araruama. No 1.° 

piano: tanques, moinhos. No 2.o piano: a Lagoa. No Lonzonte, a mar- 
gem N. da Lagoa e a ndade. 

(Foto do autor) 

m 

mmm 

FIG. 69 — Salinas da Lagoa Vermelha. 
Tanques de decanta^ao e moinhos de 
vento. Na. linha do horizonte: habita- 

^oes do salineiros. 

(Foto do autor) 



FIG. 70 -— Salinas da Lagoa Verme- 
Kia. Barracao para deposito de sal e 

moinhos de vento. 

(Fot« do autor) 
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FIG. 71 — HabitaqSes dos salineiros 
no alto dos comoros (dunas); Ponta 

do Capim, Araruama. 

(Foto do autor) 



FKf, 72 — Habitagao de salineiro na 
Lagoa YermeUia. 

^Foto do autor) 
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PIG 73   Salinas em Araruama, Lng^-1 Vennelha. No l.o piano- ante- 

dunas com vegetaqao xerofila e psamofila A marge in da Lngoa: tanqiu-s 
e harracoes para deposito de sal. No horizonto: dunas iuterions u liabi- 

taqoos de salineirns da Lagoa de Araruama. 

(Fotc do ant or) 



FIG. 74 
Cabo-Frio. 

— "Salinas Pe^illas,, em 
Medas de sal secando apos 

a colheita. 

(Foto do autor) 
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FIG. 75 — Embarqn? de sal numa "lancha,, na Legoa d« 

Araruama, em Cabo-Frio. 



FIG. 76 — Yel^iros ou "lanchas", embareaQoes utilizadas para 
o transport© do sal atraves da Lagoa de Aramama. 

(Foto do autor) 
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FIG. 77 — Pesagem do sal no cais de 
Aramama. 

(Foto do autor) 



■' 

FRt. 78 — Embarque de sal por via 
ferrea em Araruama. 

(Foto do autor) 
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FIG. 79 — Porto de Cabo-Frio. "Lan- 
chas" e navios utilizados no transportc 

do sal. 

(Foto do autor) 



FIG. 80 — Fabriea d© "ea.l d© ma. 
risco^ a margem da Lagoa de Ara- 

ruama. 

FIG. 81 — Transport© da "©scoria" 
das aalinas para fabrica^ao de gesso. 
Note-se o canal que liga a F&brica a 
Lagoa e o pequeno veleiro utilizado 
para o transport© da materia-prima. 

(Fot-o do autor) 

(Foto do autor) 



no. — Cargueiros transportantlo lenha 
para a fabrica de cal e de gesso, 

(Foto do autor) 
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FIG. 83 — Planta^ao de eoqueiro-anao na restinga em Cabo-Frio. 

(Foto do autor) 



no. 84 — O "Parque Hotel de Ara- 
ruama'' construido para desenvolvei 

o turismo. 
(Foto do autor) 
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FIG. 85 ^— A Hagoa de Araruama e os 
jardins do "Parque Hotel7 

(Foto do autor) 
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FIG, 86 — Vilinos em construgao ao 
lado do ^Parque Hotel de A^a^uama,^ 

<[Foto do autor) 
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FIG. 87 — Novas eoTistru^oes surgidas 
apos as obras de urbanismo a margem 

da Lagoa de Araruama. 

(Foto do autor) 
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88 — Yale do Boqueirao na Bacia do Bacaxa, em Rio Bonito. Cana- 
viais e fabrica de aguardente. 

(Foto do autor) 



FIG. 89 — Fabriea de aguarclente no 
"Castelo' ^ vale do Boqueirao. O cana_ 
vial loealiza-se na baixada e a fabriea 
imm terrago. Note-se a "bagaeeira ^ 

nos fundos do ediflcio, 

(Foto do aator) 
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FIG. 90 — Cargueiros transportando 
cana para a fabriea de aguardente em 
"Castelo", no vale do Boquelrao> Rio 

Bonito. 
(Foto do autor) 
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FTG. 91 — Trabalhadorea e eargueiros 
de cana na Fezenda do Castelo, vale do 

Boqueirao, em Rio Bonito. 

(Foto do autor) 
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FIG. 92 — Fabrieo de carvao vegetal. Fazenda 
Jardim (ex-Capiva?i). 

Cambucaia em Silva 

(Foto do autor) 
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PIG, 93 — Cargueiro transportando carvao vegetal no Basilio, em Rio Bonito, 

(Foto do autor) 





CAPITULO IV 

A PAISAGEM DA CANA DE AgDCAR NA 

PLANICIE CAMPISTA 

1 — A fertilidade do solo e a paisagem da cana. 2 — 
A evolucao da agro-industria canavieira e a paisagem das 
usinas. 3 — A paisagem canavieira e a pequena propriedade, 

1 — Ao subdividirmos a Baixada Flaminense em sub-re- 

gioes geograficas na l.a parte deste estudo, acentuamos o fato 

de que a Planicie Campista desde o periodo colonial se 

destacou das outras areas da regiao por determinadas peculia- 

ridades locais que podem ser atribuidas nao apenas a dife- 

rencia^ao do meio fisico como igualmente a utiliza^ao desse 

quadro natural pelo homem. 

Modernamente os Campos dos Goitacazes ainda mantem 

a sua individualidade na Baixada Fluminense gragas i 

manuten^ao da cultura canavieira que imprime a paisagem 

a sua marca inconfundivel e avassaladora. Na realidade, 

falar em Campos e falar do a^ucar de tal forma a monocultu- 

ra canavieira abarca toda vida economica e social dessa 

sub-regiao. 

A permanencia da lavoura da cana na Planicie Cam- 

pista enquanto em outras areas da Baixada houve uma 

substitui^ao da paisagem rural, explica-se principalmente 

pela manuten^ao dos rendimentos compensadores dessa ati- 

vidade economica gramas a fertilidade natural do solo. 

Ao resumirmos as condiqoes do relevo e do solo da 

Baixada no 1.° capitulo da l.a Parte frizamos que a Planicie 

dos Goitacazes se distingue das outras planuras da regiao 

pela excepcional uberdade, pois trata-se de uma forma^ao de 
terrenos aluvionais ai depositados pelas enchentes do Rio 

Paraiba do Sul. 
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A melhor comprova^ao de que em todo o Brasil nao ha 
melhor solo para a cultura da cana e o quadro abaixo onde 

figuram os rendimentos por hectare nos principals estados 

canavieiros. Deve-se lembrar que como praticamente a cana 

se localiza quase que exclusivamente na Baixada Campista, 

os dados para todo o Estado do Rio de Janeiro podem ser 

considerados como validos para a sub-regiao em apre^o. 

RENDIMENTO MfiDIO DA PRODUCAO DE CANA DE AgtrCAR 

(Toneladas por hectare) 

ANOS 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Pernambuco 

33 

36 
34 
30 

Alagoas Bahia S. Paulo 

43 50 32 
43 50 30 
44 46 40 
47 50 43 
46 48 47 

E. de Janeiro 

61 
68 
54 
58 
54 

Em virtude do fato de que a adubacao do solo e excep- 

cional, sendo pouco numerosos os estabelecimentos agrico- 

las que procuram aumentar o rendimento por meio de adu- 

bos quimicos ou organicos (29), os dados acima indicam bem 

que se trata de uma fertilidade natural. 

Os solos da Planicie Campista, embora sedimentares nao 

sao todos de igual qualidade (30). Regionalmente denomi- 

na-se de "barro amarelo-ferrugem" o solo argiloso tipico da 

regiao e que se localiza entre a margem direita do Rio Pa- 

raiba do Sul e a Lagoa Feia. Outro tipo, o "barro terra- 

(29) Segtmdo informes colhidos na "Esta^ao Experimental de Cana 
de AQticarM d© Campoe, uma usina, a OuteirOj ja vem adubando o solo desde 
1940 com adubos fosfatados (super-fosfatos, farinba de peixe, farinha de 
dssoe) e organicos (lodo da usina^ residuo dos filtros e torta de mamona 
ou de algodao). Outraa emprgaaa tamb^m se dedicado a recupera^ao do 
eolo, por§m mais em earater experimental; a adubacao na Planicie de 
Oampos ainda estS. longe de ser a regra geral, 

(30) Nao exiatem trabalhoa cientificos a propdsito dos solos da regiao. 
A dnica referdncia que encontramos a respeito foi a men§ao de um estudo 
apenas mieiado pelo Prof. Paulo Yogeler (BoletimT anual da Esta^ao Expe- 
rimontal de Cana de A<;ucar de Campos,,) publ. em 1935. pdg. 10). 
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chumbo" e encontrado no fundo das antigas lagoas desse- 

cadas. losses dois tipos de solos sao aluvioes quaternarios 

de muito maior fertilidade do que os solos arenosos dos 

taboleiros terciarios. 

Possibilitada, portanto, pelas excepcionais condi^des de 
solo a lavoura campista mantem-se tradicionalmente ape- 

gada a cana de a^ucar que monopolka a maior parte das 

terras e os solos de melhor qualidade. Basta verificarmos 

que sendo o total do valor da produ^ao agricola no ano de 

1946, no municipio de Campos, estimado em cerca de 116 

milhoes de cruzeiros cabiam a producao da cana 108 milhoes 

e aos outros produtos — cafe, laranja, arroz, milho, mandio- 

ca — os restantes 8 milhoes de cruzeiros (31^, para que se 

lenha uma perfeita comprovagao da monocultura. Cumpre 

ainda esclarecer que as culturas de cafe, de laranja, de 

milho, etc., localizam-se nao propriamente na Baixada Cam- 

pista mas em areas montanhosas do municipio, sendo dessa 

forma a lavoura canavieira praticamente a unica das terras 

aluvionais da Baixada. 

A paisagem que se nos depara ao penetrarmos nos do- 

minios dos taboleiros apresenta-se largamente ocupada pe- 

los retangulos da graminea verde-clara. Entretanto mais 

completa ainda e a ocupacao do solo pela cana nos aluvioes 

quaternarios, dominando em certos trechos inteiramente a 

planicie (vide figuras 94 e 95). Os canaviais, plantados 

geralmente em retangulos ladeados pelos "carreadores" ou 

por "aceiros", apresentam a "vol-d'oiseau" a visao de um ta- 

pete de varias tonalidades de verde pois os talhoes nao sao 

plantados na mesma epoca, nem o corte se processa em toda 

a plantacao duma maneira continua. Dessa forma as varias 

parcelas se apresentam como um verdadeiro mosaico de to- 

nalidades que vao do amarelado ao verde (vide figuras 

94 e 95). 

Formando clareiras na paisagem canavieira destacam-se 

as formas irregulares das lagoas e brejos, ocupando as de- 

pressoes das planlcies; durante a epoca das chuvas as aguas 

ocupam essas depressoes mas na estiagem o brejo se trans- 

forma em pastagem. Nos ultimos anos as obras de desseca- 

mento empreendidas pelo Departamento Nacional de Sanea- 

mento tern transformado muitos desses brejos em terrenos 

(31) Dados eolhidos na "Agencia Municipal de Estatlstica d© Caurpoft * * 
e baseados em informa^oes prestadas ao "S©rvi$o d© Estatlstica da Producao 
do Minist4rio da Agricultura' 
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permanentemente enxutos, ampliando-se dessa forma a area 

cultural. 

* * ♦ 

2 — Desde os primordios da implanta^ao da cultura ca- 

navieira nos Campos dos Goitacazes acha-se intimamente 

associada a paisagem agricola a industria do fabrico de atpi- 

car. Tal fato c uma das caracteristicas da agro-industria 

a^ucareira e resulta da necessidade de ser molda a cana 

logo apos a colheita, o que exige a localizagao da industria 

a^ucareira na propria zona rural, isto e, o mais prdximo pos- 

sivel da materia-prima. 

Dessa forma nao se pode desligar da paisagem canaviei- 

ra os estabelecimentos industriais, desde as mais primitivas 

engenhdcas coloniais ate as modernissimas usinas. 

Ao entrarem em declinio na segunda metade do seculo 

passado os processes antiquados do fabrico do a^ucar ope- 

rou-se uma concentra^ao industrial com o aparecimento 

dos primeiros engenhos-centrais. Como esses estabeleci^ 

mentos exigissem custosas instala^oes somente grupos de capi- 

talistas on de grandes senhores de engenho poderiam arcar 

com as despesas da construcao e montagem. Em conpensa- 

cao os altos rendimentos proporcionados pelas modernas xna- 

quinas determinaram em breve tempo o desaparecimento 

quase complete dos "engenhos-bangu^s" que, mesmo aper- 

fei^oados em parte com moendas movidas a vapor e outros 

melhoramentos, nao podiam competir com as modernas ins- 

talaqoes das usinas. 

Os engenhos-centrais inicialmente visavam apenas espe- 

cializar-se na fabricagao do a^ucar adqurindo dos lavrado- 

res associados a empresa e de outros que se localizassem 

nos arredores, a materia-prima. Como tratava-se de em- 

presas de vulto exigindo grandes capitais, o Governo do Im- 

perio procurou amparar a forma^ao dessas sociedades. ofe- 

recendo uma serie de favores, dos quais se destacava como 

o de maior importancia a garantia de luros^2^ 

(32) Gileno de Carli na sua obra "A evoliujao do problema canarieiro 
tra^a nm histdrico da politica protecionista dos govSrnos brasi- 

leiros em rela^ao aos ©ngenhos-centrais. Assim, de aeordo com Ssse antor, 
"pelo artigo 2.° do decreto de 6 de Novembro de 1875 ficava o GovSrno 
antorizado a ga-rantir juros de 7% ao ano at^ o capital realizado de trinta 
mil contos Companhias que s© propuzessem a eatabelecer engenhos-centrais 
para fabricar a<jdcar de cana, mediante o emprfigo de aparelhos e proceasos 
utodemos on mais aperfeicoados *' (P&gina 21). 
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Garantidos por essas medidas proteclonistas surgiram 

logo varias empresas na Planicie Campista fundando enge- 

nhos centrals. O Governo Republicano no sen inicio tern- 

bem prosseguiu amparando e estimulando a constitui^ao 

de novas sociedades destinadas a funda^ao de engenhos cen- 

trals, embora ja nos fins do seculo passado cessasse a con- 

cessao de garantias de juros, passando apenas a conceder 

isencao ou reducao dos direitos alfandegarios na importa^ao 

de maquinismos. (33> 

Embora surgindo com finalidades precipuamente indus- 

trials, os engenhos-centrais breve passaram a cuidar tambem 

da parte agricola com o fito de garantir o abastecimento da 

fabrica em cana de agucar e dessa forma comegaram a 

adquirir as propriedades rurais dos antigos senhores de 

engenho e a promover cada vez mais a concentragao econd- 

mica. Alem disso houve igualmente uma absorqao de peque- 

nas usinas pelas que dispunham de maiores capitals e de 

melhor aparelhamento. (34) 

Alualmente existem na Baixada Campista 19 grandes 

usinas de agiicar, do total de 28 em todo o Estado do Rio de 

Janeiro, empresas que ao lado das instalacoes industriais 

possuem igualmente vastas extensoes de terra como se pode 

verificar pelos dados do quadro abaixo: 

BAIXADA CAMPISTA 

Area (em hec- 
Dsinas tares) (35) 

1 — Outelro   10.000 

2 — Mineiros   9.680 

3— Santa Cruz     9.117 
4 — Barcelos  8.640 

5 — Cuplm  *■ 7.480 

6 — Cambalba      6.500 

7 — Quissaman   6.480 

8 — Sao Jos6      6 279 

9 — Sapucaia     5.566 

(33) Do Oarli, Gileno — Obra citada, pigs. 48 e 49. 

(34) De Oarli, Gileno — Obra citada, pfig. 76. 

(35) Dados colhidos na obra citada de Gileno de Carli, pdgs. 77 e 78. 
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10 — Queimado    4.745 

11 — Oarapebds      3.872 

12 — SSo Jofto   3.660 

13 — Concelgao   S.093 
14— Paraiso   3.093 

15 — Santo Amaro  2.371 

16 — Novo Horlzonte    1.464 

17 — Santo Antonio  1.452 

18 — Poqo Gordo   1.311 

19 — Sant'Ana   1.200 

Para que se possa avaliar melhor a import&ncia econo- 

mica desses grandes estabelecimentos agro-industriais apre- 

sentamos os seguintes dados referentes ao municipio de 

Campos e correspondentes ao ano de 1946. (36> 

K^TARRLECIMENTOS INDUSTRIAIS DE ACOCAR E ALCOOL NO 
MUNICtPIO DE CAMPOS 

N.f 

16 

Capital aplicado 

Cr.$ 245.974.984,60 

N.o de empregadoe 

4.857 

Valor da produgfio 

Cr.$ 272.279.874,30 

A paisagem canavieira Campista destaca-se portanto nao 

so pela monocultura refletida no quadro rural pela suces- 

sao dos canaviais na planura, como tambem pelas numero- 

sas usinas que se erguem entre as plantagoes. De fato, em 

determinados pontos dos Campos dos Goitacazes, si o obser- 

vador se colocar no alto de uma das usinas, a paisagem que 

os seus olhos abarca e a de uma vasta planura onde se 

destacam as silhuetas das chamines de varias usinas. Igual- 

mente, seguindo por qualquer rodovia, seja a Niteroi-Cam- 

pos, seja as que margeiam o Rio Paraiba do Sul, em poucos 

quilometros de perourso depara o viajante com algumas 

usinas que se salientam nao so pelos grandes edificios como 

tambem porque cada uma constitue um aglomerado humano. 

A paisagem cultural da usina de a^ucar apresenta como 

nucleo principal o edificio da fabrica (vide figura 96) com 

suas moendas, fornalhas, imensos tanques de fermenta^ao, 

cristalizadores e toda a sua complexa aparelhagem desti- 

(36) Dados eatatlaticos do "Regiatro Indnatrial de 1946" fomecido# 
pela Ag&ncia Municipal de Estatlstica de Campos. 
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nada a fabrica^ao do a^ucar. No pateo fronteiro as esteiras 

ou tapete-rolante onde sao colocados os feixes de cana, 

terminam os trilhos da estrada de ferro particular (vide 

planta anexa da "Usina Queimado" e figura 97). 

Deve ser acentuado o fato de que a ferrovia e um dos 

principais meios de transporte utilizados pelas usinas, as 
quais constroem suas linhas nao so para o rapido escoa- 

mento das safras como tambein para o transporte da lenha 

destinada a alimentar as caldeiras,. No municipio de Cam- 

pos essas pequenas estradas de ferro particulares percorrem 

a planicie em varias direcoes e totalizam cerca de 300 quilo- 

metros de extensao. 

Ao lado do predio da usina localizam-se os edificios 

complementares — escritorios, almoxarifado, barracoes para 

deposito de material, oficinas de carpintaria e de meca- 

nica, etc. (vide figura 98). 

O nucleo residencial tambem geralmente esta proximo 

a usina e e constituido das habitacoes dos operarios da fa- 

brica e dos lavradores assalariados. A disposiqao das habi- 

tacoes varia de acordo com as condi^oes locais, porem a 

maioria desses micleos se dispoe numa estrutura linear, ao 

longo da estrada de rodagem (vide figuras 99 e 100), seja em 

habitagoes unidas ou isoladas. 

Geralmente as casas dos trabalhadores da usina sao 

estandardizadas, nada diferindo das habitacoes anexas as 

grandes fabricas da cidade. Alem das habitacoes, outros 

edificios completam a pequena vila — sao as casas comer- 

ciais, pequenas vendas ou armazens pertencentes a coopera- 

tiva da usina. 

Uma pequena construcao tipica da paisagem canavieira 

e a balanca destinada a pesar a cana de acucar adquirida 

pelas usinas aos "fornecedores" isto e, aos lavradores (vide 

figuras 101 e 102). Essas balangas estao geralmente loca- 

lizadas a beira da estrada principal nos limites das usinas, 

ou mesmo proximas ao edificio central quando este se acha 

margeando a estrada. 

Em pleno periodo da safra, logo apos o corte da cana 

(vide figura 103), esta e transportada para a usina por meio 

de carros de bois que vao se alinhando nas proximidades 

das balangas a espera da pesagem (vide figura 102). 
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0 carro de boi e outro elemento caracteristico da pai- 

sagem rural Campista e com o seu aspecto primitivo e pi- 

toresco oferece um forte contraste com as modernas instala- 

Coes das usinas. A sobrevivencia desse meio de transporte 

colonial deve ser atribuida de um lado a tradigao e de 

outro a mexistencia de uma boa r^de de estradas de roda- 

gem, pois os caminhos por onde circulam esses carros sao 

verdadeiros lama^ais onde os caminhoes-automoveis facii- 

mente atolariam. , 

Existem nos Campos dos Goitacazes dois tipos de car- 

ros de boi (vide figuras 104 e 105): o "cambona", de roda 

larga com raios de madeira e aro de metal, e o de roda 

fina de madeira e de eixo movel. Sao puxados por 4 a 5 

juntas de animais e transportam de 1.500 kg. a 3.000 kg. de 

cana, chegando a carregar ate 4.500 kg. quando o caminbo 

esta bom Os dois tipos de carro possuem rodas muito 

altas para que nao se atolem tao facilmente nos caminhos. 

O carro de boi, como principal meio de transporte uti- 

lizado pelos "fornecedores", e o elemento de liga^ao entre 

o lavrador e a Usina, estando perfeitamente integrado na 

paisagem canavieira campista. 

# * * 

3 — No capitulo em que estudamos o ciclo do agucar 

e a paisagem tivemos oportunidade de nos referir a pequena 

propriedade nos Campos dos Goitacazes, abordando as pos- 

siveis causas do parcelamento da terra na regiao, fato esse 

que constitue uma verdadeira excegao no dominio da la- 

voura canavieira, a qual geralmente esta associada a grande 

propriedade. 

Vimos no mencionado trecho do trabalho como a frag- 

menta^ao da terra nessa regiao nao e um fato recente, 

remontando aos primeiros tempos da colonizagao, possivel- 

mente mesmo ao "ciclo da pecuaria", e com uma fase de 

expansao e consolida^ao durante o "ciclo do a^ucar". Tal 

parcelamento acreditamos ser devido a grande fertilidade 

do solo campista que desde os primordios da colonizagao 

agricola possibilitou rendimentos que compensavam a insta- 

lagao dos engenhos em areas limitadas. 

A evolu^ao agro-industrial da cana de a^ucar com a 

Implanta^ao e crescente desenvolvimento das usinas na Pla- 

nicie Campista nao resultou numa supressao da pequena pro- 
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priedade. Dedicando-se tambem a lavoura e alargando on 

seus dominios, pois como vimos a area de suas propriedades 

oscila entre 1.200 a 10.000 hectares, as usinas se expandiram 

niais a custa das grandes propriedades dos antigos "senho- 

res de engenho" do que propriamente com a absorgao das 

parcelas dos pequenos lavradores. 

A prova desse fato consiste no desaparecimento da 

mencionada classe dos "senhores de engenho" e nao so na 

existencia como ate no aumento do numero de pequenos 

proprietarios, conforme os dados abaixo, colhidos nos Re- 

censeamentos de 1920 e 1940, confirmam plenamente: 

PLANfClE CAMPISTA 

BISTRIBUICAO POH MUNICfPIOS DO NCrMEHO DE PEQUENOS, 

MtfiDIOS E GRANDES ESTABELECIMENTOS AGRIOOLAS 

Ano 1920 

Municipios Atd 40 
hectares 

De 41 a 200 
hectares 

Mais de 200 
hectares) 

TOTAL 

Campos   
Maca6   
S. JoSo da Barra , 

1.805 
294 
86 

835 
419 

65 

325 
125 
31 

2.965 
838 
182 

Total   2.185 1.319 481 3.985 

Ano de 1940 

Munidpios At6 40 
hectares 

De 41 a 200 
hectares 

' Mais de 200 
hectares TOTAL 

Campos  — 
Macae   
S. JoSo da Barra . 

6.996 
1.228 
2.056 

1.073 
596 
383 

314 
193 

67 

8.383 
2.017 
2.506 

Total   10.280 2.052 574 12.906 

(Vide os cartogramas anexos da DistribuicSot dos pequenos, m^dlos 
e grandes estabelecimentos agn'colas nos anos de 1920 e 1940) 
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o penodo de vinte anos compreendido entre os dois 

censos o numero das pequenas propriedades quase quintu- 

plicou em toda a regiao, sendo particularmente acentuado 

£sse aumento no municipio de Sao Joao da Barra; mesmo 

em Campos, onde a fragmenta^ao ja era grande, o numero 

das pequenas propriedades aumentou quase quatro vezes. 

Embora haja "fornecedores" de cana as usinas possui- 

dores de propriedades medias, predominam entre os lavra- 

dores os pequenos proprietarios. A contribui^ao desses "for- 

necedores" no abastecimento de cana as usinas e relativa- 

mente grande, podendo ser considerada, em media, de 60% 

de toda a cana de agiicar moida nas usinas cabendo, natu- 

ralmente, os 40% restantes aos canaviais de propriedade 

das usinas. 

O entrechoque de interesses entre as duas classes — 
4,usinei^os,, e "fornecedores" ocasiona constantes discussoes 

em torno principalmente do pre^o a ser pago pelo indus- 

trial ao lavrador. P6de-se mesmo afirmar que os "forne- 

cedores", de uma certa forma, estarao sempre, dentro do 

atual sislema economico, numa grande dependencia do 

usineiro. Dai o fato de pleitearem insistentemente a exclu- 

sividade na lavoura e, portanto, a proibicao das usinas 

possuirem planta^oes. E* evidente que si tal ocorresse. 

os papeis seriam invertidos, ficando os usineiros na es- 

trila dependencia dos lavradores. 

A paisagem cultural das zonas da Baixada Gampista 

onde predomina a pequena propriedade difere em alguns 

aspectos da paisagem dos grandes dominios territoriais 

pertencentes as usinas. Assim, por exemplo, margeando 

as estradas de ferro e de rodagem que ligam a cidade de 

Campos a povoaqao de Santo-Amaro, existem numerosos si- 

tios de "fornecedores" com areas insignificantes, pois mui- 

tos nao chegam a atingir 1 hectare de superficie^37>. Em 

certos pontos como em Mussurepe ou em Baixa-Grande, a 

estrada de rodagem quase se assemelha a uma rua, tao 

proximas estao as habita^oes dos sitiantes. Naturalmente 

easas terras estao altamente valorizadas, principalmente as 

que estao fronteiras a estrada onde o alqueire geometrico 

e vendido a razao de Cr. 40.000,00 ou seja aproximadamente 

Cr.f 8.000,00 por hectare. Os sitios maiores e mais afasta- 

(37) Um des«es sitios em Mussurepe mede cerca de 33 m. de frente 
por 220m. d© fundo o que correspoude a uma ^rea de 7.260 m2. 
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dos da estrada ou possuidores de muitas areas com pasta- 

gens alcan^am menos, variando de Cr.$ 10.000,00 a Cr.| 

20.000,00 per alqueire geometrico. 

Um fato entretanto e digno de nota na paisagem dessa 

zona de pequenas propriedades: — cultiva-se unicamente 

a cana de a^iicar num aproveitamento maximo do terreno, 

chegando os canaviais ate junto a habita^ao do sitiante. 

Sdmente escapa dessa ocupagao do solo quase completa um 

pequeno pasto fronteiro a casa, pois os animais de trans- 

porte sao indispensaveis ao lavrador (vide figuras 106, 107 

e 108). 

Na paisagem dos pequenos sitios destacam-se ainda as 

habitagdes que embora apresentem certas caracteristicas 

comuns, pois sao geralmente terreas, construidas de tijolos, 

cobertas de telbas do tipo canal, apresentando o telhado dis- 

posto em duas aguas (vide figuras 106, 107 e 108), entre- 

tanto nao se confundem com as habitagoes uniformcs, cons- 

truidas -em serie nas colonias ou vilas dos trabalhadores 

das usinas. 

Em conclusao, a paisagem rural da Planicie Campista, 

refletindo perfeitamente a estrutura economica e social li- 

gada a monocultura, si apresenta certas peculiaridades ou 

diferenciacoes devidas em grande parte ao passado, no con- 

junto e de uma grande uniformidade e representativa de 

uma zona geo-economica das mais tipicas do Brasib 
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FIG. 94 — Canaviais na Platiucie Campista, Zona de Coqueiros, 
{Foto da D. N. O. S.) 
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FIG. 95 — Canaviais no vale do Maeabu em Campos. 

(Foto da D. N. O. S.) 
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FIG. 96 — Edificio principal da TJsina Paraiso da "Societe des Sucreries 
Bresiliennes? J — em Tocos, Campos. 

(Foto da S. S. B.) 
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FIG. 97 — Usina Paraiso em Campos. Estrada de Ferro Particular. 

(Foto do autor) 



FIG. 98 — Instalagoes anexas e canaviais da Usina Paraiso. 

.No ultimo piano a Lagoa Feia- (Foto do autor) 
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FIG. 99 — Usina Paraiso, em Campos. No l.o piano: habita- 
goes dos operarios e dos trabalhadores agricolas. No 2.o piano 

canaviais ate a linha do horizonte. 

(Foto do autor) 



FIG. 100 — Vila de trabalhadores de 
uma usina de Campos. 

(Foto do autor) 

I 

. V' V 

.. . •••■'' > . ^C. '' 

FIG. 101 — Balan^a de uma usina de 
Campos para pesar eana do a^uear dos 

fornecedores. 

(Foto do autor) 
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FIG. 102 — Garros de boi aguardando 
a pesagem da eana na balaii§a de 

ama usina de Campos. 

(Foto do autor) 
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FIG. 103 — Gorte de cana de a^ucar 
na Planicie Oampista. 

(Foto do autor) 



TIG. 104 — Traiisporte de cana de a^ucar em carro de bois. 
01>s. rve-so a roda alta devido a lama das estradas. 

(Foto do autor) 

¥ ■ ■>"" I  , . 

- ' 

FIG. 105 — Carro de boi de roda fina 
e toda de madeira, utilizada para 0 

traiisporte de cana para a usina, 

(Foto do autor) 



FIG. 106 — Sitio de "fo^necedor,, de 
caua em Campos. Note-se o pasto na 
frente da casa e o eanavial jtmto, 

(Foto do a.utor) 
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FIG. 107 — Habita^ao de "fomece- 
dor" de caua em Campos. (>rnssa- 

repe). 

(Foto do an tor) 



FIG. 108 — Sitio de um pequeno pro, 
prietario, <<fol•lI€cedo^, de cana em 
Mussurepe, Campos. Note-se o pasto 
na frente e o cauavial ate junto ^ 

casa. 

(Foto do autor^ 



CONCLUSOES 

Do presente estudo chegamos seguintes conclusoes: 

1 — As paisagens culturais da Baixada Fluminense foram 

elaboradas em funcao das possibilidades oferecidas 

pelo meio fisico e de acordo com as condigoes eco- 

nomicas prevalecentes em determinados periodos da 

historia da civilizaqao brasileira. 

Conseqiientemente, as paisagens culturais se trans- 

formaram desde o inicio da colonizagao ate o presente 

6ra evoluindo para uma conquista do solo mais com- 

pleta quando a situagao economica assim o permitia, 

ora regredindo para o abandon© da terra quando se 

renciagdes do meio fisico. 

2 — A Baixada Fluminense pode ser subdividida em sub- 

regioes que se caracterizam mais pelas paisagens ela- 

boradas pelo homem do que propriamente pelas dife- 

renciagoes d omeio fisico. 

3 — Alem das sub-regides aceitas pela maioria dos ged- 

grafos, podemos distinguir a "zona dos contrafortes 

e vales interiores" que embora sendo uma faixa de 

contact© ou de transigao entre as outras, apresenta 

certas peculiaridades que a diferenciam das demais. 

1 — Durante o "ciclo do a^ucar" as paisagens rurais da 

Baixada Fluminense apresentavam grande semelhan^ 

^a com as do Nordeste do Brasil, pois os elementos 

tipicos associados a cultura canavieira na epoca, tais 

como o engenho, a casa-grande, a senzala, a capela 

e os meios de transporte, tambem se difundiram na 

regiao. 

5 — O declinio ©conomico de v^rias zonas da Baixada, 
particularmente na sub-regiao da Guanabara, deve-se 
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a concentragao da cultura canavieira na Planicie 

Campista apos o aparecimento dos engenhos a vapor, 
e nao exclusivamente a aboli^ao da escravatura que 

apenas coroou um processo de decadencia ja iniciado 

muito antes desse acontecimento. 

6 — Embora profundamente modificada pela introdu^ao 

de novos tipos de explora^ao agricola, a paisagem da 

Baixada da Guanabara ainda apresenta diversos ves- 

tigios do passado "ciclo aqucareiro". 

7 — As grandes obras de saneamento exnpreendidas recen- 

temente na Baixada Fluminense devem ser comple- 

tadas pelo incentivo a coloniza^ao, para que haja 

conservagao dos trabalhos e compensa^ao dos gastos 

com a recuperagao da terra. 

8 — Certas zonas da Baixada Fluminense onde a ocupa- 

^ao do solo e continua e prevalece a monocultura 

apresentam uma paisagem rural de grande uniform!- 

dade, mesmo que a propriedade esteja bastante subdi- 

vidida, como e o caso dos laranjais de Nova-Igua^ii 

ou de determinados trechos de canaviais em Campos. 

'9 — Nas sub-regioes onde as condigoes atuais ainda nao 

permitiram a introdugao e o desenvolvimento de um 

produto comercial de grande aceita^ao, a paisagem 

rural reflete um sistema de economia fechada e um 

acentuado carater de arcaismo, como e o caso dos 

vales interiores. 

10 — A diversidade de paisagens culturais da Baixada Flu- 

minense e um fato relativamente recente e parece 

traduzir um melhor aproveitamento dos recursos do 

meio. 
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Servigo Geogfrafico Militar — Rio de Janeirow 

138 — "Mappa Topografko do Destricto dos Campos Goitacaz" — Leran- 
tado geometricamente sobre o mesma terreno e desenhado por Ma- 
noel Martins do Couto Reys, Capitao de Infantaria do Primeiro 
Regimento desta Praga — Rio de Janeiro, ©m Outubro de 1785 
— Escala grafica em leguas. O original desse mapa manuscrito en- 
contMHS© no Servigo Geografico Militar e uma copia no Arqurvo 
Nacional — Rio de Janeiro. 

139 — "Mappa Topographic© do Districto da Cidade de N. S. da Assump- 
gao d© Cabo Frio" em que se notao meudamente todos os objetos 
mais circunstanciados d» sua Marinha e Sertoens adjacentes.. . 
qu© por ordem do Illmo. e Exmo. Senhor Luiz de Vasconcellos e 
Souza, Vice-Rey e Capitao-General do Mar e Terra do Estado do 
Brasil, decfarou geometricamente sobre o proprip terreno Manoel 
Martins do Couto Reys, Sargento-Mor da infantaria do Primeiro 
Regimento do Rio de Janeiro, em I'TSS. Escala grafica em leguas, 
Copia do ano de 1798 no Arquivo Nacional — Rio de Janeiro. 

140 — "Carta Corographica da Provincia do Rio de Janeiro" — Coordenada 
o terreno e desenhada por Antonio Luiz de Azevedo, soldado do 
grfifica em leguas, correspondent© a 1:400.000 — Encontra-se no 
Arquivo Nacional — Rio de Janeiro. 
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141 — '*Planta da cidade de N. S. de Assump^ao de Cabo-Frio", —. offere- 

dda ao Illmo. e Exmo. Senhor Luiz de Vasconcellos e Souza — 
por Fabricio da Silva do Ilesterro qu© a levantou sobre o proprio 
terreno © desenhou em ITS®. — Escala grafica em bragas. — Copia 
do ano de 1i79i8 no Servigo Geografico Militar — Rio d© Janeiro. 

142 — "Planta da Freguezia © Aldeia d© Sao Pedro" — Levantada sobre 
o terreno e desenhada por Antonio Luiz de Azevedo, soldado do 
Primeiro Regiment© do Rio d© Janeiro debaixo da administragao 
do Sargento-Mayor do mesmo Manoel Martins do Con to Reys em 
12 d© Dezembro d© 1786 — Escala grafica em bragas —• Copia 
do ano d© 1798 no Servigo Geografico Militar — Rio d© Janeiro. 

143 — "Carta chorographica do Estado do Rio d© Janeiro", organizada pela 
Comissao da Carta Geral do Estado, chefiada por August© Guigon 
© executada de 1920 a 1922. — Litografia Ypiranga — Sao Paulo 
— escala 1:400.000. 

144 —1 "Estado do Rio d© Janeiro" — Edigao do Instituto Cartografico 
Castiglione" — Sao Paulo — Escala li:400.000. 

145 — "Carta Intemacional do Mundo" — a) Folha do Rio de Janeiro 
© Sao Paulo — b) Folha de Victoria — Publ. em 192,2, — Escala 
l;:lf.000.000. 

145 — "Mapas municipais" — do Estado do Rio de Janeiro organizados 

em observancia ao Decreto-lei Nacional n.0 311 de 2 de Margo d© 
1938 — Varias escalas. 

147 — "Cartas do Servigo Geografico Militar" — Folhas topograficas — 
a) Rio de Janeiro — b) Nova Iguassu — c) Caxias — d) Niteroi 
— e) Sao Gongalo — Escala IjSO'.OOO. 

143 — "Cartas da Marinha do Brasil" — "Folha da Bafa de Guanabara" 
— Publ. em Novembro de 1938 — Escala 1:50.000. 

149 — "Mapa Geomorfologico da Baia de Guanabara" — Ruellan, Francis 
— in "Revista Brasileira de Geografia" — An© VI — n.0 4 — Ou- 
tubro-Dezembro de 1944 — "A evolugao geomorfologica da Baia de 
Guanabara e das regioes vizinhas". 

150 — Cartas topograficas © mapas em geral anexos aos livros, boletins 
e artigos da bibliografia. 
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ERRATA 

— Nas 2,a ^ 3.a paginas da capa — onde se le; Caixa Postal 

n.0 105-B, kia-se: Caixa Postal n.0 8.105. 

— Na pagina 52 — linha 29 onde se le: para que o volume da 

produqao pudesse compensar o ca-, leia-se: pela sua familia, conseguia 

fabricar aqucar, bastante d.ife- 

— Na pagina 98 — linha 23, onde se le: varem as primitivas 

matas, a despeito da penetraqao de cer-, kia-se: vadas principalmente 

do empobrecimnto do solo, nao 

— Na pagina 100 —- linha 11, ond se le: A segunda fase da 

subdivisao das antigas propriedades, leia-se: A primeira fas-e de reta- 

talhamento das terras e que 

— Na pagina 113, linhas 24 e 25, onde se le: 587.602 

3.728.843 

leia-se: 3.728.843 

587.602 

— Na pagina 117, linha 31 onde se le: dispensar, leia-se: despender 

— Na pagina 150, linha 2 onde se le: cultural, leia-se; cultivavel 

— Na pagina 152, linha 5 onde se le: 3.093, leia-se: 2.839 

—- Na pagina 159, linha 12 onde se le; renciaqoes do meio fisico, 

leia-se: alteravam as condiqoes economico-sociais. 

— Na pagina 170, n.0 140, 2.a linha onde se le: o terreno e de- 

senhado por Antonio Luiz de Azevedo, soldado do, leia-se: e desenhada 

pelo Engenheiro Pedro Taulois em 1839. Escala 

— Na planta entre as paginas 116 e 117: suprima-se a escala 

numerica 

— Na legenda do cartograma entre as paginas 124 e 125, leia-se: 

100 estabelecimentos 
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