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INTRODUgAO 

As razdes da escolha do tema — Desde 1927 que conhecemos 
Itanhaem (1); o nosso contato com a cidadezinha foi, a primeira vis- 
ta de espanto, ante o marasmo que ela oferecia. Saindo das ricas 
terras do planalto, como as de Ribeirao Preto, onde tudo era movi- 
mento e progresso, ficaramos abismados de, a poucos quilometros de 
Sao Paulo, encontrar uma paisagem tao pouco trabalhada pelo ho- 
mem, como aquela. 

A cidadezinha nao passava de um simples aglomerado de casa- 
rio velho, grudado um ao outro (aqui e ali existiam alguns banga- 
16s de gente de fora), no mais tipico aspecto de abandono; sem movi- 
mento comercial, pois nao havia meia duzia de casas de negocios e, 
assim mesmo, simples vendolas; sem nenhum melhoramento public© 
(salvo agua encanada), Itanhaem parecia-nos mais uma vila que pro- 
priamente uma cidade. 

Essa impressao de desolamento dada pelo aglomerado urbano 
foi aumentada ainda mais, quando tivemos ocasiao de entrar em 
contato com o sen "hinterland", que parecia estar ainda a espera 
do homem. Rios em abandono, florestas alagadigas, sob um clima 
quente e super-umido, onde a malaria campeava, tudo ali dava a 
id&a de sertao bruto. Era uma paisagem tipicamente tropical, no 
ambiente e no cenario, desafiando a penetragao humana. 

Aquelas primeiras impressoes da zona itanhaense jamais se apa- 
garam de nossa memoria- 

Quando, mais de uma decada depois, lemos um opiisculo so- 
bre alguns aspectos da nossa ja velha conhecida Itanhaem (2)- fei- 
to pelo Prof. Simoes de Paula, tivemos vontade de fazer um estudo 
de todo o vale do Itanhaem. 

Essa vontade so se concretizou depois que, assistente do Prof. 
Aroldo de Azevedo, entramos em contato maior com a Geografia 

■do Brasil. 

(1) — Naquele ano minha familia se havia mudado para Itanhaem, onde meu pai • 
um meu tio, que haviam adquirido terras no vale do no Branco, iriam principiar o plan- 
tio dos primeiros bananais da zona. 

(2) — PAULA (E. SIMOES de) — O Carrara c a Re£iao de ZtanhaMM Contribuigao ao Estudo de Geografia Humana Brasileira — S. Pauto, 1934. 



Iriamos, entao, estudar um trecho do literal paulista quase que 
completamente desconhecido na bibliografia historico-geografica da 
nossa terra (3). 

A baixada do Itanhaem e um dos muitos exemplos de baixadas 
tropicais, que o literal brasileiro oferece, com toda a serie de proble- 
mas que o quadro natural, ainda nao vencido pelo homem, deixa 
perceber. Justamente num momento em que tanto se fala na pene- 
tragao do interior, simbolizada na tao explorada frase "a marcha 
para o oeste", e interessante mostrar que temos ainda muitas terras 
para explorar na retaguarda, em zonas que, embora palmilhadas 
desde a colonia, ficaram a margem da valorizagao, merce de uma 
serie de circunstancias (4). O curioso e que a maioria dessas zonas 
marginais se situa a beira-mar, particularmente no literal paulista,, 
porta de entrada da mais rica regiao brasileira. 

Esta "vasta janela aberta para o mundo exterior", como Del- 
gado de Carvalho denominou a nossa costa, salvo alguns trechos 
mui restritos — somente a ilha de Sao Vicente no caso paulista —, 
como que serviu apenas de ponto de passagem para o colono que, 
avidamente, sempre foi atraido pelo interior desconhecido. 

Questoes de ordem puramente fxsica (clima tropical super-umi- 
do, florestas densas e emaranhadas, manguezais, zonas arenosas, so- 
los dificeis de serem trabalhados), impediram o homem de ali criar 
riquezas compensadoras, de acordo com os metodos entao usados. 
Ora, exemplos frisantes de como ficaram abandonadas pelo homem, 
sao algumas baixadas litoraneas de Sao Paulo, de que Itanhaem 
e um exemplo expressivo. 

Embora proximas aos grandes centres consumidores do pla- 
nalto, ou do principal centro exportador do Estado, essas baixadas, 
como as da Ribeira e do Itanhaem, ao sul, e as do Itapanhau, 
Guaratuba e Juqueri-quere- ao norte, estiveram ate agora sufocadas 
por aqueles citados fatores naturais. Representam, assim, ate o 
momento, o papel que tambem outras baixadas tropicais do pla- 
neta, vem dando mostras, isto e, o de zonas pouco povoadas, de 
economia primitiva, de pouca civilizagao, enfim; papel que levou 
muitos geografos a profetizarem um futuro pouco promissor para 
aquelas regioes, gragas a grande f6r§a dos fatores naturais 
dominantes (5). 

(3) — Conforme teremos ocasiao de demonstrar no decorrer do trabalho, poucos fo- 
ram os que dedicaram algumas paginas a zona itanhaense, no campo da historia. Com ex- 
ce^ao de Benedito Calixto, que, alias, nao era historiador, mas que procurou mostrar aos seus contemporaneos o que havia de importante na historia de Itanhaem ninguem mais tra- 
tou de seu passado; e quanto a geografia, menos ainda, pois, salvo o trabalho do Prof. Simoes de Paula, nada mais se t;nha escrito sobre a regiao. (4) — OLIVEIRA (AM^RICO L. BARBOSA de) —Estudos Brasileiros de Econo- 
mia — O desenvolvimento planificado da economia brasileira — Monografia n. 1 Funds- 
^ao Getulio Varga — ano I, vol. I, junho de 1946. (5) — GOUROU (PIERRE) — Les Pays Tropicaux — Presses Universitaires da 
France, Paris, 1947. 



Mas, a geografia moderna nos ensina que, mesmo nas regioes 
mais ingratas ao estabelecimento do homem, pode este, atraves 
da ciencia e da tecnica, e de um trabalho constante e bem dirigido, 
fazer verdadeiros milagres na sua reagao contra os elementos natu- 
rals. Sao inumeros os exemplos dessa luta do ser humano contra 
um meio fisico hostil, mesmo entre nos, onde ja se fizeram traba- 
Ihos notaveis de saneamento, como o dos sitios em que se encontram 
Santos e Rio de Janeiro, ou, num campo mais amplo, embora ainda 
inacabado, como o da Baixada Fluminense (6). 

Tais problemas das baixadas tropicais, que para nos tern tanta 
importancia, foram justamente postos na ordem do dia durante 
a ultima conflagra^o mundial, quando as Nagdes Unidas foram 
obrigadas a movimentar grandes contingentes humanos atraves de 
regides tipicamente tropicais, em todos os continentes. Passado o 
conflito, surgiu a vontade do homem bianco de aproveitar, da me- 
Ihor maneira possivel, as zonas tropicais, principalmente as situa- 
das nas proximidades de litorais (7). 

Entre nos, porem, continuaram as baixadas litoraneas no 
esquecimento, em resultado da famosa "marcha para o oeste". 

Ja e tempo, pois, de fazermos qualquer coisa em prol de zonas 
que, mesmo dificeis de serem trabalhadas, estao em situagao previ- 
legiada, quando comparadas com as longinquas terras do Centro- 
Oeste ou da Amazonia. Devemos, antes de mais nada, explorar, 
dentro dos metodos racionais de trabalho, os vazios que se encon- 
tram ainda na retaguarda dos nossos grandes centros, coloxrizando- 
os, o mais breve possivel. Povoando nossas baixadas litoraneas, 
estaremos nao so criando novas riquezas, como, particularmente, 
provando que nas zonas tropicais tambem o homem bianco pode 
criar civilizagdes. 

Responsavel tambem pela vida marginal que ainda hoje levam 
milhares de nossos patricios, nao so em Sao Paulo, mas por todo o 
Brasil, nessas baixadas tropicais e, a nosso ver, entre outras causas, 
a distribuigao tributaria. Dela pouco diremos, desde que tern sido 
objeto de criticas e discussoes as mais diversas, e por escaparem do 
presente trabalho. Limitarnos-emos, para ilustrar, a dar algumas 
cifras comparativas da regiao litoranea, onde os municipios apare- 
cem numa situa§ao de inferioridade incrivel no que diz respeito 
as suas rendas, quando comparadas com as que o Estado retem 
para si. 

(6) — MENDES (RENATO SILVEIRA) — Faisajens Cultutah da Baixada Flu- minense — Tese de doutoramento ainda inedita — Biblioteca Central da Faculdade de 
Filosofia da Univers:dade de Sao Paulo, 1948. 

SILVEIRA (JOAO DIAS da) — Baixadas Litoraneas Quentes e Umidas —Tese de concurso ainda inedita. Sao Paulo. 1950 
(7) — GOUROU (PIERRE) — op. cit. 
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ANO DE 1946 (8) 

Municipio Ren da estadual (Cr$) Renda municipal 
SANTOS 
SAO VICENTE 
ITANHAEM 

259.226.613 
4.806.228 

839.380 
404.380 
259.762 

25.365.178 
2.290.53 

171.544 
218.746 
72.968 

IGUAPE 
UBATUBA 

Por estes exemplos, podemos avaliar o quanto t£m sido inocuas 
as nossas leis tributarias, que em pleno seculo XX ainda guardam 
sinais dos processes de exploragao colonial aqui empregados pelo 
portugues (9). 

No presente trabalho, procuraremos mostrar conio o homem, 
embora penetrando na baixada do Itanhaem desde os primeiros 
tempos da colonia, ainda nao conseguiu dominar o meio hostil que 
ali encontrou. Somente nos ultimos 20 anos foi que ele implantou 
na zona uma riqueza de certa monta; mas mesmo essa nao teve, 
ate agora, senao um papel secundario no que diz respeito a trans- 
forma9ao da paisagem geografica local. E' que ela foi baseada em 
metodos que absolutamente nao condizem com os modernos prin- 
cipios de racionalizagao do trabalho. De fato, a cultura da banana, 
que se faz em Itanhaem hd quase um quarto de seculo, nao con- 
correu nem mesmo para a melhoria das rendas municipals. 

E, assim, a Baixada do Itanhaem continua a desafiar a reagao 
do homem, a espera de que este, mudando o metodo de trabalho, 
reaja de fato, criando ali uma paisagem verdadeiramente huma- 
nizada. 

A todos aqueles que direta, ou indiretamente concorreram com 
o seu apoio para a elaboracao deste trabalho, e particularmente aos 
caros colegas e amigos Ary Fran9a, Joao Dias da Silveira* Aziz Nacib 
Ab'Sdber e Antonio Rocha Penteado, que tantas vezes acompanha- 
ram o autor nas suas pesquizas de campo, dando-lhe sempre a sua 
colabora9ao cientifica e amiga, deixamos aqui os nosso sinceros 
agradecimentos. 

(8) —- Dados fomecidos pelo Departamento Estadual de Estatistica de Sao Paulo. 
(9) — BERLINK (E. L.) — F stores Adverse a na Formmgio Brmmlaira — Sa* Paulo, 1948. 
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CAPITULO 1 

A BA1XADA DO ITANHAfiM E SEU QUADRO 
NATURAL 

— O litoral paulista e a baixada do ttanhaem. 
O relevo e a costa. A rede fluvial. Caracteristicos do 
clima. A sub-regiao costeira. A baixada interior. O 
quadro natural e a vida humana. 

O litoral paulista e a baixada do Itanhaem — O litoral paulista, 
estudado por muitos autores desde o seculo passado, so nos ultimos 
tempos e que foi melhor compreendido, dentro do espirito geo- 
grafico. De alguns estudos feitos mais recentemente, puderam-se 
ter algumas ideias a respeito da unidade geografica da regiao. De 
fato, dentro das varias paisagens oferecidas pelo Estado de Sao 
Paulo, o litoral forma um todo a parte, com aspectos proprios, quer 
fisica, quer antropogeograficamente falando. 

Para os conhecedores dessa regiao, ressalta logo a pequena 
Importancia economico-demografica representada por esse trecho 
de Sao Paulo, que, salvo Santos e seus arredores, nao chega a pos- 
suir mais de 1,5% da populagao total do Estado. De acordo com o 
que ja tivemos ocasiao de escrever num trabalho apresentado a 
IV Assembleia Geral da A.G.B. (10), numa superficie de 10.221 
km.2 vivem menos de 100.000 habitantes (99.016) apresentando 
uma densidade que nao chega a 1/3 da media geral do Estado. 

Nao vamos aqui explicar as razoes da pequena importancia da 
regiao litoranea na atualidade, porque, em trabalhos publicados 
por estudiosos da nossa geografia, isto ja foi feito (11). 

Dentro dessa regiao existem sub-regioes e zonas que se desta- 
cam uma das outras, ja por particularidades fisicas, ja por diferen9as 
historico-economicas. De fato, e costume dividir-se o litoral pau- 
lista em duas grandes partes que chamariamos de regioes — a do 

(10)   ARAUJO FXLHO (J. R. de) — O Caigara na Regiao de Itanhaem — Bol 
Paulista de Geografia, n 2, julho de 1949, Sao Paulo. (11)   CARVALHO (M. CONCEIQAO VICENTE de) — Santos e a Geogralia 
Humana do Litoral Paulista — Tese de doutoramento ainda inedita — Biblioteca Central 
da Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao Paulo, 1944. DEFONTAINES (PIERRE) — Regioes e Paisagens do Estado de Sao Paulo — Re*. 
Geografia, ano I, n. 2 — Sao Paulo, 1935. FRANQA (ARY) — Notas sob re a Geogralia da Itha de Sao Sebastiao — Bol. da 
Associagao dos Geografos Bras'leiros, n. 5, S. Paulo, 1944. 
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Norte e a do Sul, que tem Santos e sens arredores como zona de 
contato. A primeira delas, isto e, a que vai de Santos as fronteiras 
do Estado do Rio de Janeiro, apresenta todos os aspectos de uma 
costa jovem; o trabalho predominante do mar e o de destrui9ao, 
lutando para retificar a sinuosa linha da costa. A segunda, a que 
vai de Santos a divisa do Parana, mais evoluida, apresenta todo 
os caracteriisticos de uma costa baixa e alagadi9a, onde a a9ao cons- 
trutiva do mar se faz sentir em larga escala. 

No trecho Norte, a sinuosidade da costa concretiza-se: nas 
suas praias curtas e concavas, que correspondem a pequenas baias 
e enseadas; nas pontas e costoes abrutos, onde os exemplos de 
falesisas sao dos mais expressivos; nas inumeraveis ilhas, muitas vezes 
ligadas ao continente por "tomboli" em forma9ao; enfim, tudo ali 
nos da esse aspecto tao caracteristico de litoral recortado, de que 
os arredores de Ubatuba sao um exemplo. 

Ja no trecho Sul, onde a linha de costa e menos dependente 
do relevo vizinho, as praias se alongam por dezenas de quilome- 
tros e as baixadas amplas resultam em monotona topografia, que- 
brada apenas pelo perfis da serra de Paranapiacaba no horizonte. 

Mas, nao sao somente os aspectos morfologicos os diferencia- 
dores destas duas poi^Oes litoraneas; tambem o homem ai Ihes 
imprimiu deversidade, no que se refere a ocupa9ao do solo. Quern 
hoje observa o trecho que vai de Bertioga a Ubatuba, onde se multi- 
plicam as pequenas aglomera90es e aldeias nos cantos das praias, 
nota imediatamente o contraste com o litoral Sul, onde a primeira 
impressao e de uma regiao desabitada. O Norte, merce de uma 
serie de fatores geograricos vantajosos a sua ocupa9ao, sempre 
apresentou um povoamento mais denso e um aproveitamento me- 
Ihor por parte do homem, que o Sul. 

Vamos encontrar neste ultimo, ao lado de certos caracteris- 
ticos gerais permanentes, alguns aspectos particulares, que dao 
nascimento a sub-divis6es, onde aparecem zonas individualizadas 
(12). 

E' o que acontece com a baixada do Itanhaem, que, merce da 
permanencia do fator isolamento, quer com rela9ao ao planalto, 
quer com rela9ao a Santos e Sao Vicente, e, mais ainda, devido a 
jamais ter possuido uma riqueza no passado, forma uma zona a 
Earte, dentro da sub-regiao a que pertence, caracterizada pela 

acia hidrografica do Itanhaem, pela baixada com depositos qua- 
ternarios e pelos mangues, jundus e florestas. 

Parece-nos que uma das causas principais da reduzida impor- 
tancia demografica e economica da zona itanhaense, reside na sua 
situa9ao geografica. Colocada num daqueles trechos do litoral sul 

(12) — MONEEIG (PIERRE) — A Drvisao Regional t/o Ertado de S. Paulo. Anais da Associa^ao dos Geografos BrasIIeiros, Vol. I, 1945-46 — S. Paulo, 1949. 
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aulista, onde as praias retilmeas dificultam o estabelecimento 
umano, tendo por limite interior o paredao da Paranapiacaba 

num de sens pontos de mais dificil acesso, ela ficou a margem 
das zonas produtivas, desde a era colonial. 

O relevo e a costa — A extensa faixa costeira, existente entre 
Santos e Cananeia, e ocupada por uma baixada ampla que penetra 
cada vez mais para o interior, a medida que caminha para sudo- 
este, merce do afastamento, nesta diregao, da escarpa da Serra do 
Mar. Essa baixada acha-se, porem, repartida em unidades meno- 
res, gragas a intercalagao de esporoes da Serra de Paranapiacaba, 
on de pequenos morros, que a interrompem, ainda que raramente. 
Em quase 100 km. de costa, de Santos ao paredao dos Itatins, so 
exislem o esporao do Mongagua e os peaueninos morros de Ta- 
quanduva e Paranabuca a quebrarem a ccntinuidade da linha de 
costa, cortando-a em duas extensas praias — Grande e Peruibe — 
com 50 e 30 ks. respectivamente. 

Sao estas duas praias que vao servir de limite externo a 
Baixada do Itanhaem. Contorna-a, pelo lado do interior, um vasto 
arco formado pela Serra de Paranapiacaba, cujas extremidades 
nordeste e oeste sao dadas respectivamente pelos pequenos macigos 
de Mongagua, Bananal e Laranjeiras. Fechada por esse arco de 
terras altas, a baixada atinge, em sua maior reentrancia, apenas 17 
kms., de profundidade, em linha reta, enquanto que sua superficie 
pode ser avaliada em 392 km2. 

As ideias de Everardo Backheuser e de outros geologos (13) 
sobre o levantamento da nossa costa parecem encontrar confir- 
magao em fatos observados neste trecho do litoral. Os sambaquis 
oferecem uma das provas mais evidentes do avan§o da linha da 
da costa em trechos do litoral sul do Brasil; e os de Itanhaem, 
ainda mais, por apresentarem um molusco fossil, a "Azara Prisca", 
que ja nao vive nos mares vizinhos e que seria do periodo plioceno 
ou mais antigo (14). 

Naturais ou artificiais, nao importando o caso, eles sao uma 
evidencia de que o mar em tempos recuados tocava a base da 
Serra. Emcora nao concordem com a realidade, as distancias da- 
das por A. Ldfgren e aceitas por Benedito Calixto e E- Backheuser 
sobre o afastamento dos sambaquis em rela^ao a linha costeira 
(para aqueles autores chegariam a distar 50 km do mar, quando 
realmente nao estao a mais de 20), nao podemos deixar de tonsi- 

(13) — BACKHEUSER (EVERARDO) — A Faixa Litorania do Brasil Meridional — Ed. Bcsnarde Freres, Rii 1918. 
OLIVEIRA (A. IGNACIO) e LEONARDOS (OTHON) — Geologia do Brasil — 

Ed. Ministerio da Agricultua, 1943. PAES LEME (ALBERTO BETIN) — Historia Fisica da Terra — Ed. Bringuiet. 
Rio, 1943. (14) — LOFGREN (ALBERTO) — Contribuigao para a Arqueologia Paulista. Os Sambaquis de Sao pou/o — Bob da Clmissao Geogralica e Geologies do Estado do 
Sao Paulo, 1893. 
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derd-los indicios de uma era em que o mar formava ai um amplo 
golfo. 

Alem de varios sambaquis espalhados pelas margens dos rios 
Aguapeu, Branco e Preto, ha outros indicios do levantamento deste 
trecho de costa. A cerca de 3 km da praia, no local hoje denomi- 
nado Furado Grande, ponto de encontro das aguas dos rios Branco 
e Preto, vamos encontrar uma ocorrencia de areias marinhas, que 
ai formam um pequeno terrago de uns 5 metros de altura, apoiado 
num outeiro cristalino de uns 25 metros. (foto 1) 

E ainda, ja em contato com o mar, no costao de Paranabuca, 
temos outra prova do recuo do mar, marcado por dois niveis, no 
minimo de plataforma de abrasao. Muitos especialistas que tive- 
ram ocasiao de visitar este costao foram unanimes em afirmar a 
existencia de uma serie de terragos no local (15) (foto 2). 

Parece-nos, portanto evidente que a regulariza^'ao da linha 
de costa, quase absolutamente retilinea, dando-nos aquele aspecto 
monotono que ja tivemos ocasiao de frisar e que tanta individua- 
lidade da a esse trecho do literal paulista, foi facilitada por esses 
movimentos negatives do mar. 

A rede fluvial — Embora nao possamos dizer que exista uma 
lagamar itanhaense, semelhante ao santista-vicentino, contudo a 
agua representa ai um papel importantissimo, desde que lembre- 
mos nao estarem ainda as terras, em grande parte, consolidadas e 
livres do len^ol liquido. Provam-no as redes de rios, canais, lagoas 
e pantanos que se sucedem em toda a zona, desde as proximidades 
do mar ate o sope da Serra (16). 

Poucos foram os cursos que puderam veneer sozinhos a bai- 
xada e atingir o mar, organizando uma pequena rede de afluentes; 
tal fato se deu quando conseguiram apoiar-se na base de macicjos 
cristalinos, como aconteceu com o Peruibe, junto dos Itatins, ou 
com o Mongagua defendido pelo morro do mesmo nome. Domina 
na baixada o rio Itanhaem centralizador das aguas que descem das 
encostas da Serra ou que se originam na propria planicie; alias, 
sua bacia e a maior do literal paulista, depois da bacia da Ribeira 
de Iguape, e tambem, como aquele rio, desobedece ao divisor 
geral de aguas, tendo suas cabeceiras no planalto. De fato, o rio 
Branco da Conceif^ao e o unico da bacia que, merce de um desses 
inumeros fenomenos de capturas, tao comuns em trechos da Serra 
do Mar, atraves do trabalho de erosao regressiva de um pequeno 

(15) BIGARfeLA (Joao Jose) — Contribuigao ao Estudo da Planicie Litoranea do Estado do Parana — Bol. Geografico n. 55 do C. N. G.   Rio. Neste trabalho o autor cita os exemplos daqueles terragos visitados por ele e por pro- 
fessores do Departamento de Geologia da Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao Paulo. Tambem os professores e ass;stentes do Departamento de Geografia, em visita re- cente, tiveram oportunidade de confirmar, ainda uma vez, o fato. 

(16) Devemos ressaltar a importancia que ate hoje possuem os levantamentos feitos pela 
Comissao Geografica e Geologica do Estado de Sao Paulo em todo o literal paulista, cujos relatorios. e particularraente os mapas sao os mais perfeitos que temos. 
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rio obsequente, conseguiu ultrapassar o divisor de aguas, indo ter 
suas cabeceiras no planalto, de onde descamba pela escarpa em 
vale bastante encaixado. 

O rio Itanhaem recebe este nome, com o qual chega ao mar, 
depois da confluencia dos rios Branco da Conceigao e Preto, sens 
formadores. 

O rio principal, o Branco da Conceigao, embora tenha um 
bom trecho de sen curso na planicie, possui um regime torrencial, 
devido nao somente ao fato de nascer no planalto, de onde desce 
em saltos e corredeiras, como tambem pelo fato de possuir um 
vale encaixado, em forma de calha. Ora, por ocasiao das chuvas de 
verao, a quantidade e a impetuosidade das aguas do "monte" 
(como la se diz) vao alagar a planicie, assaz reduzida, inundando-a 
em poucas boras. Ja com os rios Preto e Aguapeu, os dois mais 
volumosos afluentes do Itanhaem, tal nao acontece, porque ambos 
correm totalmente na baixada, paralelamente a praia, sendo que o 
ultimo deles nasce mesmo a 3 km do mar e do qual foi barrado 
pelas restingas e dunas. Esses dois rios, alem de correrem numa 
topografia quase horizontal, sao ainda influenciados pelas mares, 
de maneira que, em grande parte de seus cursos, estao sempre 
cheios e com as aguas quase imoveis. 

Essas diferengas entre o regime das aguas do Branco e as do 
Preto e Aguapeu muita importancia vao ter para o aproveitamento 
da zona pelo homem, pois, enquanto os dois ultimos sao navega- 
veis ate quase suas cabeceiras, o mesmo nao se da com o rio 
Branco, que, apenas em regime de cheia, permite a passagem de 
pequenas embarca90es, do medio curso para cima (17). 

A presenga da agua, que se manifesta permanentemente em 
toda a extensao plana, ocasionando uma serie de problemas de 
escoamento, e um dos aspectos que mais impressionam na regiao. 
Infelizmente torna-se impossivel citar valores, mesmo totais, da 
agua que escoa, da que e retida sobre o solo ou mesmo da que 
tomba, em dado periodo, na bacia do Itanhaem. 

As observagoes da descarga do rio Branco, realizadas no pos- 
to hidrologico de Boturapoa, de fevereiro de 1936 a novembro de 
1946, com algumas interrupgoes, pela "Ligth and Power", permi- 
tem uma avaliagao sumaria, nao do debito, mas das variagoes men- 
sais do escoamento no principal curso d'agua da baixada. £ assim 
que, no conjunto, o regime normal se ajusta ao da pluviosidade. 

(17) — A partir de 1930, as cheias do Rio Branco tem durado menos tempo, pois 
as Sguas escoam-se mais rapidamente atraves do "Furado Grande", ao contrario do que faziam ate aquela data, quando tinha de seguir pela chamada "Volta Grande", extenso 
meandro, que para se percorrer de canoa, leva-se mais de 1 hora. Para facilitar jus- 
tamente a navegagao, o homem tentara abrlr uma vala no ponto em que o meandro se 
estrangulava, mas, esta vala dava passagem apenas durante a mare alta. Com as co- 
piosas chuvas que cairam na regiao em 1929, o rio precipitou-se atraves daquele pequeno canal semi-aberto, rompendo-o violentamente. Hoje e ele o caminho natural das ^guas do 
Rio Branco, que nesse ponto se juntam as do rio Preto, perdendo este o trecho final do seu baixo curso, desde que o primeiro passou a correr em seu lugar. 
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As alturas maximas atingiram, nos casos extremes, ate quase 5 
metres (4,81 m. em dezembro de 1942 e 4,95 m. em fevereiro de 
1945), acima do zero da escala de observa9ao. As inunda§oes tern 
lugar, praticamente, em qualquer mes, apresentando-se frequen- 
temente com carater subito (por exemplo: em dias de junho e 
agosto de 1938, com, respectivamente, 3,10 m. e 3,15 m.; em setem- 
bro de 1939, com 2,25 m.; em novembro de 1942, com 3,43 m.; em 
outubro de 1943, com 3,05; em abril e maio de 1944, com 2,62 e 
2,95 m., respectivamente, etc.). £, porem, nos meses chuvosos de 
verao que normalmente ocorrem as maiores alturas de vazao. 
Marqio, que se coloca no fim da epoca de maior pluviosidade, e um 
mes particularmente perigoso para os ribeirinhos da baixada, pois 
nessa ocasiao os solos estao super-saturados de umidade e incapa- 
zes de absorver qualquer nova carga d'agua. 

As vazoes mmimas tern lugar nos meses de inverno, normal- 
mente. Mas, os seus valores tambem refletem irregularidades da 
mesma ordem das referentes as maiores descargas. Assim, e comum 
sucederem a outros periodos de maxima, debitos extremamentes 
fracos, seguidos de novas descargas elevadas. 

Caractensticos do clima — A pluviosidade, que dos elementos 
climaticos, e o mais importante e tambem o melhor conhecido na 
regiao, alcai^a, nas escarpas maritimas, normais da ordem de 2000 
a 2500 mm. (18). Seus valores, sao, possivelmente, mais elevados 
em algumas pequenas areas, como as bacias do alto rio Branco 
e do Mambii (19). Com efeito, um pouco para leste e em dire^o 
normal a dos ventos maritimos predominantes, localiza-se a area 
mais chuvosa do Brasil, a dos escarpamentos que servem de fundo 
de cena as ilhas de Sao Vicente e Santo Amaro, onde o posto plu- 
viometrico de Itapanhau assinalou a impressionante media de 4500 
mm. em 29 anos de observagao (20). 

Somos levados a crer que as escarpas que limitam a oeste a 
baixada do Itanhaen possuem regime pluviometrico identico ao de 
Itapanhau, participando da mesma area climatica. Mas nao pos- 
suem series de observa96es comparaveis as da rede instalada pela 
"Light" na area de interesse para os seus reservatorios do planalto. 

(18 — TORRES (FRANCISCO EUGENIO M AGARIN OS), MORTERA (AR- MANIDO) — Atlas Pluviometrico do Brasil (1914-1938) — Ministerio da Agricultura — Departamento Nacional da Produgao Mineral, Divisao de Aguas, Segao de Hidrologia — 
Bol. n. 5, Rio, 1948. 

"LIGHT AND POWER" — Dados raeteorologicos de alguns de seus postos. 
(19) — Segundo testemunho pessoal, baseado no conhecimento dessas areas e de ou- tras do literal, o Sr. Dr. W. Craig, chefe da sec^ao de Climatologia da "Light", deu-nos a :n- 

forma^ao de que no vale do rio Mambu a pluviosidade e de 4.000 a 4.500 mm. anuais. 
A este distinto tecnico, bem como ao seu auxiliar imediato, Sr. Andrade, que nos for- 

neceram preciosos dados climatologicos e hidrologicos, alem da copia do mapa pluviome- trico de um trecho do litoral, organizado pela "Light", deixamos aqui os nossos agradeci- mentos. 
(20) — Atlas Pluviometrico do Brasil (1914-1938) — op. cit.. 
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Por esse motivo, deixamos de utiusar aqui os dados fragmentarios 
que nos foi possivel obter e que tem valor muito reduzido (21). 

Recolhendo as chuvas da bacia para encaminha-las ao mar, a 
baixada apresenta, porem, niveis pluviometricos bem inferiores aos 
das escarpas, como tem sido registrado nos postos pluviometricos 
de Itanhaem, e Praia Grande (respectivamente com 2581,8 e 2325,9 
mm. anuais). 

Amplamente aberta para o mar, como e a planxcie, e ofere- 
cendo na diregao dos ventos marxtimos predominantes (S e SE) pou- 
cos obstaculos, e natxxral que a condensagao da umidade e sua 
precipitagao se realizem de encontro aos paredoes da Serra, e tam- 
bem que os ventos deixem a sua retaguarda menores possibilidades 
de chuva. 

Se na baixada e mais ou menos definido, no decorrer do ano, 
um periodo seco, que tem lugar de junho a outubro, nas escarpas, 
pelo contrario, todos os meses nao chuvosos, sobresaindo, como e 
natural, os do verao. £ em marco- entretanto, que tem lugar as 
mais pesadas chuvas, que se derramam sobre a planxcie, inundan- 
do-a e tradxxzindo-se em enormes descargas nos curso d'agua. 

Resta fazer referencia a outro elemento climatico de grande im- 
portancia, que sao as temperaturas, das quais no entanto, nao pos- 
suimos series completas de observagoes. Domina na baixa um regime 
termico de clima tropical marxtimo. A media normal das tempera- 
turas em Itanhaem foi de 21,° C de 1926 a 1938 e 1941 (posto 
meteorologico estadual) (22). Se os extremos absolutos nao sao dos 
mais elevados (maxima absoluta 38,08, ,minima absoluta 5°) 
entretanto a sensagao termica e grandemente agravada pela umi- 
dade relativa, em media acima de 85%, e pela falta de circula^o 
do ar em algumas bacias mais ou menos amparadas da influencia dos 
ventos S e SE, como e o caso do vale encaixado do rio Branco. 

A vegetagao das dunas, sub-dunas e do proprio juixdu traduz 
as condifOes particulares que reinam na franja costeira: um clima 
super-umido aliado a solos pauperrimos, extremamente arenosos; os 
vegetais se desenvolvem quase que exclusivamente devido a quan- 
tidade de dgua que podem encontrar dxxrante o ano, uma vez que 
a alimentagao fornecida pelo solo e muito pobre. A consequencia 
deste fato e que, apesar da umidade do clima, a vegeta9ao nessa 
faixa proxima do mar toma aspectos caracterxsticamente xerofiticos. 

Nos solos arenosos vizinhos do mar, particularmexxte xxos di- 
visores de agua entre os rios Preto e Aguapeu com o oceaxxo e 
tambem xxas praias, numa regiao de clima super-umido, a obten- 

(21) — Somente nos foi possivel conseguir observegoes de 1931, 1937 e 193S. 
(22) — SETZER (JOSlt) — CcntTibuirrao para o Estudo do Clima do Estado da Sao Paulo — Separata atualizada do Boletim "D. E. R.", vols IX a XI, outubro de 1943 a outubro de 1945 — Sao Paulo, 1946. 
E mais dados gentilmente cedidos pelo Dr. Jose Setzer ao autor do presente trabattw. 
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9ao de agua potavel constitui um grave problema. Embora o ele- 
mento Kquido exista em abundancia (quer em len§6is pouco pro- 
fundos, como se pode averiguar nas cisternas abertas nas restingas, 
quer em ler^ois superficiais, de agua estagnada, colocados imedia- 
tamente atras das dunas em pequenas depressoes) nao pode ser 
utilizado pelo homem, pois a agua ou e salobra, ou e de brejo. 
Cria-se, assim, para o nabitante da regiao, um serio problema; 
quando eie nao se estabelece proximo aos morros e outeiros cris- 
talinos, tern que lutar com a questao do abastecimento de agua 
potavel, que, nos casos das praias Grande e Peruibe, e, na maioria 
das vezes, substituida por aquellas aguas de ma qualidade. 

A sub-regiao costeira — Se formos agora analisar mais de perto 
os aspectos particulares da baixada do Itanhaem, veremos que ela 
podera oferecer uma serie de fatos interessantes para a geogra- 
fia lisica. 

Antes de mais nada, e precise que a dividamos nas duas por- 
gbes bem caracterizadas; a orla marinha, holocenica, onde a deposi- 
9ao marinho-eolica se faz sem cessar, e a baixada interior, post-plio- 
cenica, onde, alem do trabalho do mar, ja evidenciado por provas 
concludentes, aparecem depositos terrigenos predominantes, frutos 
da erosao fluvial nas encostas da Paranapiacaba. 

Na orla marinha, longa e estreita, estende-se a faixa de praias, 
restingas e dunas, ocupando por isso, dentro da superficie total da 
zona, uma area bem pequena. Como ja foi dito, as praias, alonga- 
das e retilineas, sao na sua quase totalidade praias "mansas"; por 
isso mesmo as restingas se formam com mais rapidez, obrigando 
o mar a recuar. Ha trechos, porem, em que essas praias se apre- 
sentam com forte inclina9ao, formando talude pronunciado na zo- 
na de arrebenta9ao das vagas. Sao as chamadas praias "bravas" 
ou de "tombo", e esse e o caso da extremidade sul da praia Grande, 
ja no sitio da cidade de Itanhaem (23), onde, poucos metros alem 
da arrebenta9ao, se encontram profundidades razoaveis. Isto se 
deve a foz do rio Itanhem, que acompanha a praia paralelamente 
por mais de 2 Kms., provocando intenso solapamento e correndo 
entre bancos de areias movedi9as. 

Na praia Grande, sobre as restingas, assentam-se dunas, cada 
vez maiores, que se tornam verdadeiros paredoes a partir da foz 
do Mongagua para sudoeste. Nas vilas de Sao Jose e Atlantica, 
encontram-se as maiores delas, com alturas que chegam a ultrapas- 
sar 10 metros, formando duas e as vezes ate ties linhas paralelas. 
Essas forma96es marinho-eolicas nao so constituem importante ele- 
mento da paisagem da baixada, como tambem foram em parte res- 
ponsaveis pelas dire96es complicadas e pelo escoamento dificil 
de varios cursos d'agua da zona, pelo fato de barrarem a saida 

(23) — feste caracteristrco tornado pela praia, junto a cidade, fez com que o homem procurasse, alem do rio, suas praias de banho. 
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para o mar dos rios pouco volumosos. (Fotos 3, 4, e 5) Sao inumeros 
os exemplos dos chamados rios "tapados", como se pode ver, exa- 
minando o mapa do relevo. Deve-se a existencia das dunas prin- 
cipalmente ao sopro da brisa do mar (24) 

Contudo, nao sao somente as praias, com suas formagoes, os 
unicos aspectos dessa primeira porgao que denominamos de orla 
marinha. Ha tambem, embora em trechos restritos, zonas de abra- 
sao, onde aparecem costoes abruptos, com falesias que fazem lem- 
brar as existentes no literal Norte. Sao os tao conhecidos costoes 
de Itanhaem, frutos do contato dos outeiros cristalinos de Taquan- 
duva e Paranabuca com as aguas do mar, cuja altura maxima e de 
50 metres, (foto 6) Essas saliencias modestas que de longe se des- 
tacam na topografia tao horizontal, tem, contudo, muita impor- 
tancia para a zona em estudo. Elas nao so quebram a continuidade 
da extensa praia Grande como tambem serviram de ponto de apoio 
as restingas que se formaram nesse trecho e cuja amarragao se de- 
veria ter feito, de um lado no extremo do esporao do Mongagua 
do outro nos morros isolados (Caratapera, Melico, Grande, Con- 
vento, etc.), e finalmente nos tres morros da margem direita do 
rio, que sao uma das bases para a formagao da praia de Peruibe. 

Alem disso, esses outeiros apresentam hoje sinais evidentes 
de levantamento da costa, como os ja citados terra§os no costao 
de Paranabuca, ou a existencia de orificios arredondados, que bem 
poderiam ter sido feitos por animais marinhos, no paredao do morro 
do Convento que cai a pique sobre a planicie, olhando para o mar. 
(foto 7) 

Ainda devemos citar, como resultado da existencia desses 
outeiros, as duas pequenas praias de banho de Itanhaem (Prainha 
e do Meio), que se formaram a custa das restingas que hoje ligam 
entre si aquelas elevagoes. (foto 8) 

Na Prainha, que e separada da praia do Meio por um pequeno 
outeiro de uns 15 metres de altura, o morro do Jacinto, forma-se 
um dos inumeros exemplos de "tomboli", que se notam com tanta 
frequencia na zona santista; de fato, na pequena ponta formada 
pelo encontro das duas citadas praias no morro do Jacinto, esta a 
ilha de Givura, quase ligada ao continente por um "tombolo" em 
adiantada evolucao, numa fase mais proxima do final que o da 
ilha de Urubuquegaba, na baia de Santos, (foto 9) 

Esses outeiros, que hoje estao sendo ocupados pelo homem, 
apresentam uma vegetagao bem definida, caracterizada pela ocor- 
rencia de uma zonagao que, em linhas gerais, e a seguinte: nos 
trechos rochosos, cobertura de plantas saxicolas (musgos, gravatas); 

(24) — RAWITSCHER (FELIX) K.)— Algumas nogoes sobre vegetagao do li- toral brasileiro — Bol. da Associagao dos Gedgrafos Brasileiros, n. 5, Sao Paulo, 1944. 
CAMPOS (GONZAGA de) Mapa Florestal do Brasil — "Bil. Geografico do C. N. C. 

npmeris 9, 16 e 17, Rio, 1934-44. 
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em seguida, onde ocorre uma percentagem elevada de argila, apa- 
recem andares de vegeta§ao (por influencia dos ventos vindos do mar), 
que se tornam capoeiras ralas nas partes voltadas para o interior, 
mais abrigadas; segue-se, a essa vegetagao rarefeita, outro tipo que 
domina nas restingas e dunas, ocupando areas mais extensas do 
que as precendentes: e o monotono jundu caracteristico das praias 
paulistas e, mais ainda, da regiao que estamos estudando, onde, 
salvo aqueles tipos de vegeta§ao que cobrem os outeiros cristalinos 
e uma area restrita de mangues que acompanha as margens do rio 
Itanhaem, no maximo ate 3 km acima da sua foz, o mais e aquela 
cobertura vegetal que domina quase completamente a orla ma- 
rinha. A paisagem botanica representada pelo mangue, dentro do 
conjunto da baixada do Itanhaem e insignificante, pois e somente 
neste rio que vamos encontrar a influencia das aguas do mar ate 
uma certa altura, invadindo as margens durante as mares altas. Nis- 
to, a baixada em estudo faz contraste com o lagamar santista, onde 
os bragos de mar se ramificam e penetram pela planicie, ou a agua 
salgada encontra livre caminho afaaves dos imimeros canais, esten- 
dendo bastante as condicoes favoraveis ao crescimento do mangue. 

O jundii tern dado margem a uma serie de estudos, que procu- 
raram explicar nao so a sua origem, como particularmente sua ter- 
minologia. Loefgren, Gonzaga de Campos, Rawitscher e outros 
dedicaram a essa questao paginas de seus trabalhos (25). O primei- 
ro propos mesmo a adoyao generalizada do termo "jundu" para 
designar esse aspecto da vegeta§ao praiana, que tao bem caracteriza 
grandes trechos da costa paulista. 

Nao vamos aqui definir o termo "jundu", porque ele ainda e 
discutido entre os botanicos e particularmente entre os geografos. 
Descreveremos- apenas, a paisagem vegetal, tal como ela se apre- 
senta aos nossos olhos nessa regiao. 

O jundii, transigao entre a flora nobre de halofitas e psamofi- 
tas, que povoa as praias e ante-dunas e a densa mata que domina a 
baixada, tern um aspecto que muito lembra o do serrado. Arvores 
retorcidas, muitos arbustos, mas tudo de aparencia mais intricada 
e fechada que no planalto, onde a umidade do clima e bem menor. 
Diz Gonzaga de Campos que o jundii marca um estagio de evolu- 
9ao da Mata Atlantica, em seu avam^o as terras recem-conquista- 
das ao mar, onde tern que se adaptar a condicoes de solo diferen- 
tes das que reinam na baixada interior. 

O jundii na praia Grande tem sido impiedosamente arrasado 
pelas companhias de loteamento de terras; na praia de Peruibe ainda 
esta quase intato, servindo de abrigo as casas dos caifaras, invi- 

(25) RAWITSCHER (FELIX K.) — op. cit.. CAMPOS (GONZAGA de) — op. cit.. 
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siveis para quem passa pela praia, e acessiveis por trilhas que se 
apresentam as vezes como verdadeiros tuneis sob a fechada 
vegetagao. 

A baixada interior — Para alem das linhas de dunas e restin- 
gas, ou melhor, para alem do limite do jundu, principia o que deno- 
minamos de baixada interior. Ela e formada por todos os terrenos 
pianos e alagadigos que se estendem desde o limite da or la lito- 
ranea ate a raiz da Serra do Mar. 

Estes terrenos, ao contrario dos que cobrem a orla litoranea, 
sao possivelmente de idade pleistocencia, englobando sedimentos 
recentes apenas ao longo dos rios e nas varzeas de inundagao. Dife- 
rem muito dos primeiros, principalmente no que diz respeito a sua 
origem. Embora existam indicios de sedimentagao marinha, contu- 
do sao as formagdes fluviais as predominantes. De fato, os solos 
argilo-silicosos, que ali cobrem vastas extensoes, fazendo suspeitar 
certa espessura, nada mais sao que o resultado do material de longa 
data retirado dos gnaisses decompostos da Paranapiacaba, dos seus 
esporoes e dos morros isolados, alem dos xistos e filitos que se in- 
tercalam em grande areas no gnais da escarpa da Serra. 

A decomposigao das rochas e acentuada pelo clima tropical 
umido que, alem de atacar a rocha "in situ", possibilitou a forma- 
gao de numerosos rios e torrentes, que se encarregaram de trans- 
portar os sedimentos, depositando-os por sdbre a antiga platafor- 
ma costeira da regiao. 

£ claro que esta baixada, como alias tambem acontece com 
todas as demais do nosso literal, nao e completamente uniforme 
em sua topografia e nem e sempre continua em toda a sua superfi- 
cie. Antigos leitos de rios, ja secos, formando pequenas depressoes; 
pequenos terragos de sedimentagao marinha; esporoes que se des- 
tacam da escarpa principal e a seguem paralelamente; ou pequenos 
morros que se isolam na planicie como testemunhos de antigas ilhas; 
e, mais ainda, os varios trechos em que o elemento liquido nao foi 
totalmente vencido pela sedimentagao e forma, por isso, vasto ala- 
gados e mesmo lagoas de certo porte, tudo concorre para que aque- 
la topografia perfeitamente horizontal, quando vista do alto, apre- 
sente uma certa variedade quando observada de perto. 

De fato, examinando com certo detalhe a baixada interior, ve- 
remos logo de inicio as saliencias dos morros cristalinos isolados, 
como os Grandes (250 m), Melico (125 m), Caratapera (100 m), He- 
lena Soares (100 m), que sao os que se encontram mais proximos 
da orla marinha, e como que balizam o curso do Aguapeu, o maior 
afluente do Branco, na margem esquerda, Todos esses morros nao 
estao alem de 3 kms da praia. Mais para o interior, ja a 7 kms, fica 
o morro das Pedrinhas (100) e, um pouco mais distante, o pequeno 
macipo de Boturu§u-Boacica ,435 m) e os morros de Ararau (125 m) 
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e Boturuvaia (100 m), todos balizando o curso do rio Pr^to e seus 
afluentes, como o do rio do Crasto. 

Alem desses morros ha ainda os chamados esporoes da Serra, 
ue dela se destacam, tomando ora a dire^ao perpendicular a linha 
e praias, como e o caso do Boturapoa, divisor de aguas das bacias 

Branco-Preto; ora destacando-se da escarpa principal e seguindo- 
a paralelamente, como no caso do mais importante deles, o esporao 
Guaperuvu-Barigui, a que os mapas dao mesmo o nome de serra, 
devido a sua altitude, e que constitui em toda a sua extensao o di- 
visor das bacias Branco-Aguapeu. £ste esporao e uma reprodufjao, 
em dire9ao oposta, do que existe na regiao do Cubatao — Pai Ma- 
tias e Mae Maria: la, como aqui, o mesmo paralelismo, nao apenas 
a linha da costa, mas a propria escarpa da Serra; la, como aqui, 
o mesmo encaixamento dos vales. Alias, essa diregao NE-SO da 
linha geral do relevo e um fato tao comum, de Santos para o norte, 
ate o Rio de Janeiro, que levou o Prof. Emmanuel de Martonne a 
escrever um trabalho sobre ele. Para o mestre fiances, esse para- 
lelismo nao pode ser atribuido senao a "fraturas da mesa cristali- 
na, levantada para leste, com ou sem falhas contrarias" (26). 

No entanto, este paralelismo e prof undo encaixamento dos 
vales podem tambem ser explicados pela erosao fluvial agindo sobre 
blocos de rochas mais friaveis, sem precisarem recorrer aos feno- 
menos de falhas. No caso, seriam os xistos e filitos os responsaveis 
pela orientagao NE-SO do relevo dos espordes e da escarpa termi- 
nal da Serra, assim como pelo rapido escavamento dos vales sub- 
sequentes regionais. De fato, a area apontada como constituida 
destas rochas na ultima ediQao do mapa geologico de Sao Paulo 
(29), e justamente aquela percorrida pelos vales em garganta dos 
rios Branco, Cubatao e Mogi. Se e que podemos falar em feneme- 
nos de falhas para a regiao, devemos lembrar que as mesmas se 
teriam processado em regioes bem frontais as escarpas e aos es- 
poroes atualmente existentes. Isto porque a erosao e o intemperismo 
foram capazes de remodelar os antigos espelhos de falha e esculpir 
a topografia variada que hoje ali se ve. Particularemnte em relaqao 
a zona do nosso estudo, a Serra do Mar sofreu uma aqao erosiva 
intensa, com a intervenqao de fenomenos de intemperismo e erosao 
diferencial, criador dos esporoes montanhosos, vales encaixados e 
frentes abruptas, muito depois da agao geologica dos falhamentos 
(no mioceno ou plioceno?) (28). 

(26) — DE MARTONNE (EMMANUEL) —A Serra do Cubatao Comparacao com um canto das Cevennes Francesas — "Geografia"- Revista da Associagao dos Geografos 
Brasileiros, ano I, n. 4, Sao Paulo (pag. 3). 

(27) — INSTITUTO GEOGRAFICO E GEOL6GICO — Car^a Geologica do Estado de Sao Paulo — Escala de 1:1.000.000 — Sao Paulo, 1947. 
(28) — Estas ideias foram postas em foco, na presen^a do autor, por varios de seus colegas do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao 
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Quanto a vegetagao que reveste a baixada interior podemos 
dizer que e uma porgao da Mata Atlantica que, como e sabido, tao 
bem caracteriza a paisagem botanica de largo trecho do litoral sul- 
oriental do pais. Tal floresta e mais resultante do clima quente e 
super-umido reinante na regiao, do que propriamente das qualida- 
des dos solos ali existentes. Se nao, vejamos: os solos argilo-silicosos 
que cobrem vastas extensoes sao, como vimos, o resultado do ma- 
terial retirado dos gnaisses decompostos da Paranapiacaba e de 
seus espoioes, alem dos xistos e filitos que se intercalam em grandes 
areas no gnais da escarpa e depositados sobre os terrenos silicosos 
deixados pelo mar. fistes solos tern, e bem de ver-se, grande teor 
de areia, cuja percentagem vai diminuindo a medida que nos apro- 
ximamos do sope da Serra; ali e que se encontram as melhores ter- 
ras da zona, pois das encostas dos morros e dos esporoes vem or 
sedimentos argilosos carregados de elementos humiferos (29). 

Apesar dessa gradagao de tipos de solos, a mata cobre tudo 
indiferentemente, ligada mais as condiyOes de umidade e das me- 
dias elevadas da temperatura. 

Densa na escarpa, tal floresta possui clareiras na baixada, on- 
de, nos trechos mais umidos, pequenas depressoes ou antigos leitos 
de rios transformados em "gamboas", cedem lugar a formagoes 
vegetais proprias de alagados, representadas sobretudo pelos pi- 
rizais e cacbetais. 

Ate ha bem pouco tempo, a cobertura vegetal da baixada se 
conservava quase intata, pois, salvo uma ou outra madeira de lei 
e quantidades de piri e cacheta exploradas pelo homem, no mais era 
o dominio da mata virgem. Com a constnujao da estrada de ferro 
e, depois, com a introduyao dos bananais na zona, come^aram as de- 
vastagoes, que rapidamente arrasaram grandes extensoes de matas, 
substituidas pelas lavouras bananeiras ou entao, em areas infeliz- 
mente extensas, pelas capoeiras, exemplo frisante da economia des- 
trutiva e sem peias (30). 

O quadro natural e a vida Humana — Eis ai, em largos tragos, 
retratadas as principals condigoes fisicas e paisagens naturais da 

(29) — Uma prova disso encontra-se no fato de serem os bananais situados nas pro- 
ximidades dessas encostas, os melhores, apresentando um belo aspecto de conjunto, onde 
as falhas sao poucas e as bananeiras vigosas, o que nao acontece com as lavouras situadas 
mais a jusante dos rios. Tambem ha diferenga entre os bananais da baixada em geral e os das encostas. Realmente, de ha alguns anos para ca os terrenos da plamcie foram-se tor- 
nando pequenos para o grande desenvolvimento das plantagoes e as encostas dos morros. 
dos esporoes e da propria escarpa, foram sendo aproveitadas nos seus primeiros 100 a 125 
metres de altitude. Encarapitam-se, assim, os bananais pelas encostas acima, onde, se nao 
ha os problemas das enchentes, existe, porem, o dos transportes e, o que e pior, o dos so- los. fistes, alem de serem menos umidos que os da plamcie, devido ao dechve que dificul- 
ta a infiltragao das aguas, tern tambem contra si a falta de materia organica, toda ela le- 
vada para baixo pelas fortes enxurradas. Se as terras da baixada nao sao de tao boa qua- 
lidade, as das encostas sao piores e nelas um bananal nao produz por mais de cinco anos. 

(30) — Durante a ultima guerra, nem as matas da escarpa ficaram livres da sanha 
destruidora. fi assim que, nos altos cursos do Mambii e do rio Branco, o lenhador e o 
carvoeiro puseram impiedosamente abaixo a floresta pujante, como ja vinham fazendo nos vales do Cubatao e do Mogi. 
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baixada do Itanhaem, que vieram influir diretamente no compor- 
tamento do homem que ai se fixou desde os primeiros anos coloniais. 

Veremos que, de todos os caracteristicos fisicos encontrados na 
regiao, foi o clima o fator predominante a nortear a vida humana. 
De fato, se por um lado ele foi propicio ao desenvolvimento da 
unica riqueza agrxcola que se instalou em trechos da regiao estu- 
dada — a banana; por outro, trouxe serias dificuldades a penetra- 
te e a permanencia do homem, porque interferiu na transformagao 
dos tipos de solos, reduzindo em pouco tempo sua ja pequena ca- 
mada de humus e, mais ainda, porque influiu na propria vida hu- 
mana atraves de certas doen<jas das quais a malaria sempre foi a 
mais comum. Naturalmente, nao vamos levar o caso ao extremo e nem 
chegarmos a conclusao de que o clima e uma barreira intransponi- 
vel a ocupagao definitiva da baixada itanhaense. Ate o momento, 
porem, as suas influencias tem prevalecido, porque o homem nao 
soube valer-se ainda da tecnica e da ciencia para o trabalho rural 
que ah criou. 

Sem procurar corrigir os males que a natreza implantou, nao 
podera ele tirar proveito das vantagens que tambem existem, e nao 
sao poucas, mas que se tornam dificeis diante dos rudimentares 
metodos de aproveitamento. 

De qualquer forma, porem, e preciso frisar que o clima e os 
solos sao dois fatores muito serios, para que o homem os relegue 
a um segundo piano, como tem feito ate aqui, nao somente na bai- 
xada do Itanhaem mas tambem em algumas outras baixadas tropi- 
cais umidas, de solos arenosos pouco ferteis de nosso pais. 
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B'OTOS 1. 2. 3 
'h p'rimeira foto o terrafio colocado a 3 Km. do mar na t*" 

do rio Preto, e onde hd ocorroncia de areias marinhas. Xa 
segunda foto ve-se a ponta leste do costao de Paranabuca escalonado em terragos . (fotos do autor e de A. R. Penteado) 
Alinhamentos de dunas na praia Grande, totalmente conquis- 
tadas pela vegetagao na parte voltada para o interior, e onde 
se nota a luta entre a, vegetagao psamdfita e o trabalho do 
vento na frente voltada para o mar. (Foto do autor). 



I^OTOS i e 
I-^uniyio^ de rios "lapudos" quo na dpoca de verao consc- Auem %-encer a barragem oferecida pelas dunas, ai.rindo ver- 
dadeiros "boqueiroes" para atingirem a praia. Muitas ve- 
zes vstes rios sao obrigados a meandrar por v&rios quilo- 
metros entre a praia e a duna, ontes de chcgarem ao mar. (fotos do autor). 
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FOTOS e 7 
Na primcira foto uma falOsia no costao de Taquanduvn, vista 
durante a niar^ baixa Na segunda, o paredao do morro 
do Convento, onde se observam oriflcios arredondados pro- 
vavelmente oriundos do irabalho de abrasao aliado & erosio organica de animais marinhos, (fotos do autor) 
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CAPITULO II 

POVOAMENTO E POPULAgAO 

— As condigoes geograficas e o povoamento. O 
povamento antigo. A populagao atual. Os tipos hu- 
manos. O caigara, personagem-tipo da regiao. O ho- 
mem do bananal. 

As condiigoes geograficas e o povoamento — O chamado literal 
sul paulista sempre foi escassamente povoado, apresentando ver- 
dadeiros vazios em varlos trechos de suas praias. Salvo a regiao da 
Ribeira, onde o ouro formou no passado pequenos nueleos e mes- 
mo vilas, alem da cidade de Iguape, e que continuou ate fins do 
seculo XIX num crescendo, ainda que lento, a custa da agricultura, 
o mais permaneceu praticamente deserto, ao contrario de diversas 
praias do litoral Norte. A zona de Itanhaem, embora mais proxima 
de Sao Vicente e de Santos, constituiu sempre um dos classicos 
exemplares de trechos semi-povoados de nossa costa. 

Os vestigios da passagem do colono portugues pelas praias 
Grande e Peruibe on pela baixada do Itanhaem, sao quase comple- 
tamente inexistentes; a nao ser o pequeno nucleo urbano, que foi 
vila ate a Republica (e vila deveria continuar hoje, se nao houvesse 
uma lei dando as sedes de municipios foros de cidade) e que ainda 
apresenta algum aspeclo colonial, o mais nao nos da ideia de que 
por ai houvesse passado o colonizador quinhentista. 

Compilando-se as obras dos cronistas dos primeiros seculos, 
ve-se logo a pequena importancia da zona em estudo, pois sao ra- 
ros os que falam de Itanhaem, e, quando o fazem, so dizem meia 
duzia de palavras (31). 

Embora a vila de Itanhaem houvesse sido sede de Capitania 
durante mais de um seculo, essa predominancia administrativa teve 
um carater puramente teorico. Na realidade, durante aquele perio- 
do, que coincidiu justamente com a penetragao paulista e com as 
explora^oes do ouro, Itanhaem viu suas terras, ja tao vazias, se 
despovoarem ainda mais (32). 

(31) — FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS — Memonas para a Histdria da 
Capitania de Sao Vicente. „ _ LEME (PEDRO TAQUES DE ALMEIDA) — Historia da Capitania de Sao Vicen- 
te — Editora Melhoramentois, Sao Paulo, sem data. (32) — CALIXTO BENRDITO) — A Vila de Itanhaem — Tipografia do Diario de Santos ■— Santos, 1895. 
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Que a zona itanhaense jamais tivesse possuido um penodo 
aureo economicamente falando, ninguem podera ter duvida em 
afirmar, pois, nos seus arredores ou na propria fisionomia da hoje 
cidade, nunca se viram vestigios de grandeza; nem restos de lavou- 
ras de cana ou de engenhos, nem lavras mineiras ou qualquer ou- 
tro tipo de economia, nem belos edficios na pequenina "urbs", 
nada, enfim, que lembre alguma prosperidade dos intanhaenses no 
passado. Embora Calixto, em seu ja citado livro, houvesse deixado 
transparecer a existencia de uma economia a^ucareira de certa 
monta na zona e o desenvolvimento da mesma, a custa da sua po- 
sigao politica-administrativa como sede de Capitania, parece-nos 
mais certo aceitar o contrario, ja porque o autor nao provou a sua 
afirmativa, ja porque os fatos presentes, baseados na explicagao geo- 
grafica, nao nos levam a tal conclusao. 

Se atentarmos para um mapa de Sao Paulo ou mesmo do Bra- 
sil e nele formos observar a posigao geografica de Itanhaem, ve- 
remos em grande parte explicadas as razdes por que aquele tre- 
cho da nossa costa jamais poderia ter tido uma economia desen- 
volvida. Conforme ficou demonstrado no capitulo anterior, as con- 
di§6es geograficas da baixada itanhaense nao sao favoraveis ao de- 
senvolvimento de uma economia de base solida. Isolada pela es- 
carpa abrupta da Paranapiacaba, onde apenas uma trilha a punha 
em comunicagao com o planalto (o antigo Caminho de Santo Ama- 
ro, que parte de Porto Velho' na margem direita do rio Branco (33); 
sem comunicacao direta com Santos ou Sao Vicente, a nao ser pelo 
mar, pois por terra apenas a praia era o caminho viavel quando a 
mare o permitia (e ate 1915 foi este o unico); sem possuir nos seus 
arredores riquezas minerais, como acontecia logo ao sul na regiao 
da Ribeira, e facil de se concluir que a zona itanhaense jamais po- 
deria ter tido qualquer periodo de fastigio economico na epoca co- 
lonial. E, durante o Imperio menos ainda, como e prova evidente 
a completa decadencia do pouco que existia na vila por todo o 
seculo XIX, de acordo com informa^oes de viajantes que por la 
passaram (34). 

Alguns dados do passado exemphficam perfeitamente o que 
acabamos de afirmar. De acordo com os mapas demograficos da 
Capitania de Sao Paulo, dos seculos XVIII e XIX, existentes no Ar- 
quivo do Estado, e possivel ter uma ideia do que seria a popula- 
cao itanhaense naqueles tempos : 

(33) — Durante o inverno de 1946, o autor do presente trabalho, em companhia dos professores Joao Dias da Silveira, Ary Franca e Fernando M. de Almeida, teve ocasiao de descer o citado caminho, que na verdade nao passa de uma simples trilha de caipiras, que 
so da passagem a pedestres, fazendo lembrar de como seria o antigo caminho do Pa- 
dre Jose, que tambem ligava outro trecho do literal ao nosso planalto. (34) — Um deles, o General Arouche de Toledo Rondon, num relatorio sobre, "A 
situagao das aldeias de indios de Sao Paulo, em 1805", diz que a aldeia dc Peruibe nao apresentava o problema das questoes entre colonos e indios em rela^ao a posse da terra, 
porque quase nao havia habitantes a disputar o chao em Itanhaem Rev. do Institute 
Hiatorico e Geografico de Sao Paulo — tomo IV. 
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1783/84   1233 habitante* 
1805   1273 
1872   1566 

Embora os dados, com excegao do ano de 1872, sejam estima- 
tivas, por eles podemos perceber a quase estabilizagao da popula- 
§ao de Itanhaem. Se a populagao nao aumentava e porque a situa- 
§ao economica era das mais pobres; e nada melhor para ilustrar tal 
fato, que transcrever algumas informa96es retiradas dos mesmos 
mapas demograficos (35). 

Com tanta pobreza nao e de se admirar o escasso comercio feito 
pela zona itanhaense com a cidade de Santos: 

Exportacao — 1805 (36) 

Tabuado   399 duzias 
Esteiras   2579 nnidades 
Chapeus de palha   4410 " 
Tainhas salgadas  9000 " 
Cagao   14 arrobas 
Tucum fiado   80 libras 
Cacbetas   19 centos 
Valor total dos produtos   1:.5413465 

Importacao — 1805 

Aguardente   3 pipas 
Tabaco   34 arrobas 
Congonha   32 alqueires 
A<jucar   8 arrobas 
Feijao   8 alqueires 
Toicinho   10 arrobas 
Pano de algodao   6 pe^as de 100 varas 
Pano de linho   6 " 
Chita   6 " 
Zurrate   12 
Seda lavada   1 arrdba 
Polvora e chumbo   1 " 

(35) — "Lista geral da primeira comparagao dos habitantes existentes em 1805 — ocupagao: 
Antonio Neves — E' lavrador, planta mandioca e arroz e deste vendeu 60 alqueires 

e de farinha, 70; vendeu de taboado 50 duzias; tem 2 carros e 18 bois, com que ganhou 
120$000. Tem 30 escravos. 

Bento da Cruz Lustosa — E' negociante e ganharia segundo seu c^lculo 150$000. Tem 1 carro com 8 bois, com que ganhou 64$000. Plantou este ano 60 pes de cafe 
e 90 feixes de ramas de mandioca e 2 alqueires de arroz. 

Ar can jo Nunes — E' pescador. 
Catarina Faria do Sacramento — Vive de esmolas. Joana Gomes — Planta mandioca para sustento. 
E a lista continua agora com os nomes dos individuos e a sua ocupa^ao, que e inva- 

variavelmente — "planta mandioca para sustento". 
Ai esta uma prova da pobreza da populagao. De fato, de mandioca viviam eles no 

passado e assim continuam no presente, com a diferen^a que esse produto hoje mal da para o sustento. 
(36) — ARQUIVO DO ESTADO — Mapas demograficos e economicis da Capitania 

de Sao Paulo nos secutos XVIII e XIX. 
MULLER (DANIEL PEDRO) — Ensaio de um quadro estatistico da Provincia de 

Sao Paulo — Reedigao literal a mandado do Govemo do Estado de Sao Paulo, 1923. 
Pelos dados publicados nesta obra, 30 anos depois dos acima citados, Itanhaem con- 

-tinuava a exporter somente produtos de importancia secundaria. 
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Estas duas listas de produtos constituem outra prova da pe- 
quena importance da zona itanhaense naqueles tempos. Na pri- 
meira delas tem-se desde logo uma ideia exata do primitivismo da 
economia da zona, baseada quase que exclusivamente em produtos 
da industria extrativa e, ainda assim, produtos dos mais pobres do 
ponto de vista comercial. E nao menos expressiva e a segunda lista, 
isto e, a de importagao, que, alem de retratar o baixo indice aqui- 
sitivo da populagao local, atraves das minguadas quantidades de 
Swodutos comprados, mostra tambem o quao pouco aquela popu- 
agao produzia do ponto de vista alimenticio, desde que entre os 

produtos vindos de fora aparecem o feijao, o toicinho, o agucar, a 
aguardente, etc.. 

O povoamento antigo — Os primitives habitantes da zona per- 
tenciam a tribo dos Itanhaem, que fazim parte do grupo Guaiana, 
que, pelas tradigoes coloniais se aglomeravam em pequenas aldeias, 
principalmente na praia de Peruibe. AH, segundo os cronistas e, so- 
bretudo, segundo Calixto- foram encontra-los os primeiros Portu- 
gueses aqui aportados com Martim Afonso. 

"Esta provado que Martin Afonso estabeleceu o fundamento 
da povoagao de Itanhaem entre as tribus dos Itanhaens, conforme 
afirma Machado de Oliveira e outros historiadores; e se, em 1555, 
segundo frei Caspar — "ainda nao existia povoagao alguma no 
terreno, onde pelo tempo adiante foi situado a Vila de Itanhaem..." 
— existia, no entanto, desde a epoca de Martin Afonso, 1532- 
1533,a povoagao fundada por ele na aldeia dos Itanhaens, co- 
nhecido hoje por aldeia de Sao Joao Batista, e que fica entre os 
rios Peruibe e Itanhaem, no meio da praia de Peruibe, duas leguas 
a oeste da vila do Itanhaem. Ai, sobre um pequeno outeiro, a 1 
km. da praia, vem-se ainda as paredes de pedra e cal da I'greja 
e Cole^io dos padres jesuitas" (37). 

Como se ve, foi esse o primeiro trecho da zona itanhaense a 
ser ocupado pelos portugueses ainda no alvorecer de nossa his- 
tdria. 

Esta ocupa§ao, que a primeira vista parece absurda, numa 
praia que nao oferecia vantagens, era mais ditada pela estrategia 
que pelas riquezas naturais do lugar, pois, assim, como ao norte 
de Santos se construiu mais tarde o forte da Bertioga, para defesa 
contra os Tamoios e invasores estrangeiros, ao sul de Sao Vicente 
queriam os portugueses precaver-se nao apenas dos indios Carijos, 
mas tambem dos espanhois que ja estavam tendo rela^Ses na bai- 
xada da Ribeira, com o celebre Bacharel de Cananeia (38). 

(37) — CAL1XTO (BENEDITO) — A VUa de Itanhaem — pag. 11. 
(38) — FRET CASPAR DA MADRE DE DEUS — op. cit. 
CALIXTO (BENEDITO) — op. cit. OLIVEIRA (J. J. MACHADO de) — Quadro Historico da Provincia de Sao Paulo 

ate o ano de 1822 — Tlpografia Braiil, 2.a edi^ao, Sao Paulo, 1897. 
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Parece que desde os primeiros momentos as relagos dos Portu- 
gueses com os Itanhaens foram sempre amigaveis, como tambem 
sempre o foram com os Guainas do planalto. 

Com a vinda de alguns colonos para as imediagoes do nucleo 
- iii i ^5 primeiros padies da 

(ovoamento da zona (39). De 
fato, na decada 1549-59, de tanta importancia para a nossa historia, 
foi que se deu a ocupagao de outros trechos da praia de Peruibe e, 
particularmente, da barra do rio Itanhaem, onde na sua margem 
esquerda teve inicio a vila do mesmo nome. 

Parece-nos, porem, que nao foi adiante o povoamento da zona, 
pois, alem dessas citadas ocupagoes, nada mais se sabe a respeito 
da penetratjao pela baixada a dentro ou da ocupafao da orla da 
praia Grande. Este ultimo trecho, que medeia entre Sao Vicente 
e Itanhaem, salvo as duas extremidades da praia, foi sempre uma 
zona pouco procurada, senao completamente abandonada. E' que 
ai, mais que na praia de Peruibe, o problema da agua potavel foi 
sempre serio, alem da falta de terras atraveis, num solo extrema- 
mente arenoso. 

Mais que a nenhuma outra populacao brasileira, talvez caiba 
a itanhaense a tao conhecida frase de frei Vicente de Salvador; de 
fato, os itanhaenses, descendente dos indios do mesmo nome e dos 
Portugueses martim-afonsinos, jamais se afastaram da orla litora- 
nea, a qual, vivendo como caranguejos e a custa destes crusta- 
ceos e de sernambis, se apegaram, deixando o interior vazio. 

A populagao atual. Os tipos humanos — Ate 1920, quando a 
populagao do municipio itanhaense era de 4.227 habitantes, o tre- 
cho que estamos estudando, isto e, somente a baixada do Itanhaem, 
era o menos povoado. Daquele total da populacao, a maior parte 
estava da estagao de Peruibe para o sul. A vila e seus arredores, 
bem como os poucos nucleos de rio acima, possuiam apenas uma 
pequena parcela da populacao total. 

Nos 10 anos seguintes a situagao come^ou a melhorar, particu- 
larmente para os trechos da baixada interior, com a chegada dos pio- 
neiros da plantatjao da bananeira. Mas a orla praiana continuou o 
que sempre fora — parcamente povoada e atrasada. 

(39)   Foi nesta fase do povoamento que mais se destacaram Leonardo Nunes (o Abarebebe dos Itanhaens) e Jose de Anctveta, chegado ao Brasil em 1553. £ste ultimo, 
embora nao tivesse dedicado senao parcelas de seu tempo de trabalho como catequista ao trecho litoraneo entre Sao Vicente e Iguape, muito afamado ficou nas praias itanhaenses, principalmente durante o periodo em que esteve como reitor do Colegio de Sao Vicente, 
entre 1569 e 1576. A historia de seus trabalhos e de seus milagres, contada desde os tem pos coloniais por varies de seus biografos, ligou a sua figura lendaria de catequista inumeros 
fatos ate hoje t:dos como veridicos em alguns trechos do literal paulista. Em Itanhaem, 
para sempre ligados a vida do celebre jesuita ficaram o "Po^o de Anchieta, a "Cama de An- 
chieta" e o "Pulpito de Anchieta"; sao locals onde, segundo a tradigao, o catequisa pes- cava, descanc;ava e pregava. fistes locals situam-se respectivamente: no canto da praia de Peruibe, no costao de Paranabuca e no morro do Jacinto. 

Nunes e irmao Diogo Ja- 
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O recenseamento de 1940 veio mostrar que a popula§ao do mu- 
nicipio aumentara, atingindo entao a cifra de 11.052 habitantes (39). 
No entanto, o distrito da sede ainda e menos povoado que o de Ita- 
riri, apresentando 4.548 habitantes, para 6.504 deste ultimo. 

Tomemos o caso que nos interessa — o distrito de Itanhaem. 
que abrangia a quase totalidade da area do municipio, e justamente 
colocado sobre as regioes da baixada. Dos 4.548 habitantes, somente 
936 se aglomeravam na cidade, enquanto que os restantes 3.612 se 
dispersavam pelo interior da baixada on se localizavam ao longo das 
extensas praias. 

Seu tipo caracteristico, o caicjara, que chegou ate os nossos dias 
tal qual fora ha 100 ou 200 anos, em nada procurou diferenciar-se 
de seus antepassados. Pelo contrario, a impressao que se tern, logo 
a primeira vista, e que este tipo de praiano nao admite modifica- 
^ao no que ele herdou de seus avoengos: um genero de vida primi- 
tivo e de acordo com o meio hostil que o rodeia. De fato, observan- 
do-se de perto o cai^ra paulista, ve-se logo a inferioridade em que 
ele se encontra quando comparado com o caboclo planaltino e mes- 
mo com outros tipos praianos, como os do Nordeste brasileiro. 

Essa inferioridade se torna ainda maior, se lembrarmos que o 
caipira vai aos poucos se educando (mesmo sem escolas), somente 
atraves do contato com certos fatores do progresso, como estradas de 
ferro ou de rodagem, contato com novas popula^oes- etc.. 

Ora, isso nao acontece no litoral. O caigara, tipo que ate hoje 
esta a margem da civilizagao, mesmo quando teve ocasiao de entrar 
em contato com o progresso, nada aproveitou. £ que sobre ele pe- 
sam mais de dois seculos de vida rudimentar e de abandono. Ha 
mais de um seculo que se abrem zonas pioneiras ininterruptamente 
nas terras do planalto; que se colonizam com contingentes novos, 
nacionais ou estrangeiros, areas enormes de S. Paulo; que se fundam 
cidades, abrem-se estradas, criam-se, enfim, riquezas cada vez maio- 
res. Nada disto, porem, foi conhecido do caic^ara que, na sua limitada 
zona, so entrou em contato com a natureza hostil. 

Ao lado daquele caicjara, que a primeira vista parece simples- 
mente indolente, mas que, na realidade, e um sub-alimentado e um 
doente, aparecem os habitantes do pequenino nucleo urbano, da 
mesma origem daqueles, mas habitando casas de taipa, pau-a-pique 
e mesmo de tijolos, cobertas de telhas e tendo ja rudimentos de edu- 
ca5ao, devido ao papel dos padres jesuitas e franciscanos, nos seus 

(39) — DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTAT1STICA — Dados provisdriot 
Censo Demografico de 1940 (predios e popula^oes) — Sao Paulo. Servimo-nos dos dados provisorios, pois sao os untcos que fornecem elementos para 
b distribuigao, da popula^ao uma vez que dao os totals da populagao urbana e rural em 
separado. 

Atualmente a popula^ao total do munclpio de Itanhaem e bem menor que a de 1940, porque Itariri, sua area mais povoada, se separou como municipio em 1948. 
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esfor^s de continuarem a velar pelo convento e pela igreja (40). No 
mais, porem, mesmo esses habitantes da cidadezinha, "" descendentes 
de nomes ilustres" (assim diz o historiador), que fizeram o pouco 
que ela hoje mostra de seu passado, mesmo eles, repitamos, acaba- 
ram caindo na indiferenga, no obscurantismo completo, de que o ma- 
rasmo do micleo urbano, ate ha bem poucos anos, era o melhor 
exemplo. Tambem eles, sem ter o que fazer, sem ambiente para um 
pequeno comercio, por menor que fosse, pois nao havia meio rural 
produtivo, sem, portanto, qualquer motivo de ambigao, acabariam 
no mesmo caminho dos habitantes das praias, sem meios de traba- 
Ihar e de progredir (41). 

Resta fazer referencia a um terceiro tipo de habitante, que co- 
megou a aparecer a partir de 1927, com a abertura dos primeiros ba- 
nanais do vale do Itanhaem. Sao os homens do bananal, que contri- 
bufram para um pequeno aumento da populagao regional, mas que, 
ao contrario dos habitantes natives, constituem uma populagao flu- 
tuante, desde que estao sempre mudando de residencia, quer dentro 
dos proprios bananais, quer saindo da zona para as vizinhas. Toda 
essa populagao dos bananais e alienigena, conforme veremos, e, 
apesar de hoje estar constituida na sua maioria por nordestinos, foi 
ate bem pouco tempo variada na sua origem, pois se compunha 
tanto de caigaras do literal norte, gente de Parati, Ubatuba, etc., 
como de caipira de serra acima e, tambem, de trabalhadores Portu- 
gueses, espanhois e ate negros, vindo atraves de Santos. 

O caigara, personagem-tipo da regiao — Ao lado das paisagens 
naturais que o litoral paulista oferece a argucia dos estudiosos, um 

(40) — Sao de Benedito Calito, em «A Vila de Itanhaem", pgs. 42 e 44, as seguin- tes palavras: "A Vila de Itanhaem teria a mesma sorte que teve a povoagao da Aldeia 
de Sao Joao Batista, apos a expulsao completas dos Jesuitas, se nao fora o seu convento. 

Ainda mesmo depois de reduzido ao ultimo extremo de pobreza; ainda mesmo depois 
de aniquilado em parte, por um incendio, era, ainda assim, o Convento que mantinha a vila. 

Parece um paradoxo, parece absurdo, e e entretanto uma verdade. Vou provar. 
As principais familias do lugar, os nobres, descendentes de Mart;n Afonso, retiraram- 

se da vila logo que esta perdeu os seus foros de capitania. As principais autoridades e mor parte da populagao de seu extenso municipio deixaram 
Itanhaem. 

Os engenhos, os sitios de escravatura foram abandonados, porque nesse tempo come- 
garam a surgir, com mais vantagens, os futurosos municxpios de serra acima. . . 

... So ficaram aqueles que eram impossibilitados de sair, ou esses pobres de espirito, para quern as riquezas eram indiferentes prezando mais que tudo o seu viver placxlo e hu- 
milde: "pobres Pescadores", na frase do historiador. 

Entretanto, dessa classe abjeta, desses humildes Pescadores era precise formar homens 
mais ou menos instruidos, que pudessem ocupar os cargos publicos para que Itanhaem 
nao perdesse de uma vez os seus foros de vila. Foi isso o que o Convento realizou. Aqui como em toda a parte, essas casas estiveram sempre abertas aos pobres que 
tinham onde instruir-se..." 

(41) — Nas nascentes do rio Preto, ja nas encostas da serra do Bananal vivem ainda alguns indios mansos descedendentes de uma horda que em 1835 se teriam dirigido a esse 
territorio, vinda da regiao fronteiriga do sul de Mato Grosso com o Paraguai. Esses indios 
que receberam do Estado um patrim6n:o de 250 alqueires de terra, estao hoje em franca 
desorganisagao social, devido principalmente ao contato com a populagao praiana O pro- fessor Egon Schaden, que mui gentilmente nos fomeceu dados sobre aqueles indios, nac 
s6 os tern estudado acuradamente nos ultimos anos, como tambem procurado melhorar 
a sua sorte junto aos poderes competentes. Tambem cuidaram desses aldeiamentos indigenas 
no principio do seculo, dois vultos que sempre trabalharam pelas nossas populagoes lito- 
raneas: Julio Conceigao e Benedito Calixto. 
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tipo humano bem caracterxstico, completamente influenciado pelo 
meio e sem recursos para dele fugir, aparece, como que reproduzin- 
do a beira-mar o tipo tao conhecido do "jeca" do planalto. De fato, 
o caigara nada mais e do que uma variedade de caboclo, com algu- 
mas diferen9as apenas do caipira de serra acima; diferen9as essas 
que, merce do meio em que vive, o obrigam a uma vida i primeira 
vista mais folgada, mas que na realidade e mais dura que a do seu 
irmao planaltino. 

Se o cai9ara dispoe a seu favor de uma natureza relativamente 
prodiga, com o mar e a floresta a Ihe oferecerem alimentos, para 
aproveita-los, contudo, tern de desenvolver um trabalho que, devido 
a tecnica primitiva, nao Ihe traz quase resultado. Ca9a e pesca, prin- 
cipais atividades do praiano, nao Ihe dao muitos dias de fartura por 
ano. Provam-no, a sub-nutri9ao em que vivem os habitantes de nos- 
sas praias, que devem ser classificados como pertencendo aqueles 
grupos de popula95es nacionais das "zonas de fome endemica" (42). 

Alem disso, sem tradi9ao agricola, o homem litoraneo pouco ou 
quase nada trabalha a terra, limitando o seu aproveitamento as mi- 
nusculas ro9as de mandioca, encarapitadas nos morros cristalinos, 
ou quando estes faltam, nas restingas arenosas. Mesmo que tivesse 
aquela tradi9ao, nao poderia ir muito alem, pois a completa igno- 
rancia em que vive, aliada a um meio hostil e dificil de ser domi- 
nado, o impediriam de fazer. 

Resta ainda, para explicar as razoes do atrazo do praiano, o 
completo abandono em que e deixado pelos sens irmaos mais felizea 
do planalto, abandono este que pode ser observado em varios seto- 
res: na falta de vias de comunica95es, de escolas e de amparo hi- 
gienico. 

Isso tudo justifica a vida simples e sem ambi96es que leva o 
cai9ara, ignorante de tudo o que se passa ao seu redor, quer no que 
diz respeito a Patria a que pertence, quer mesmo ao proprio munici- 
pio do qual sua praia faz parte. 

Alias, a vida simples e desambiciosa do praiano paulista ja nos 
foi contada pela Profa. D. Concei9ao Vicente de Carvalho, num tra- 
balho publicado nos Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia 
(43). As paginas escritas pela ilustrada professora de Geografia, para 
focalizar principalmente o praiano do litoral norte paulista, podem, 
em muitos aspectos, servir para o do litoral sul, desde que sejam le- 
vados em conta os fatores de uma hostilidade maior do meio. A me- 
Ihor prova disso nos e dada pela menor densidade da popula9ao, 

(42) — CASTRO (JOSUt de) — Geografia da Fome (A Fome no Brasil) —edi- 
<;m Cruzeiro, Rio 1947. (43) — CARVALHO (M. CONCEIQAO VICENTE de) — O Pexador no Litoral 
do Estado de Sao Paolo — vol. Ill dos Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia, O Fescac/or no Litoral Leste do Estado de Sao Paulo — Bol. Geografico n. 36, publ.cagao do 
C. N. G. — Rio. 
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pela maior dispersao das habita§6es e pelos aspectos de muito maior 
pobreza encontrados nas praias sulinas. 

Praias mais extensas e retilineas, com o mar aberto batendo sem 
cessar, dificultando assim a navegagao de canoas ou a colocagao de 
redes de arrasto; menor quantidade de cardumes devido a conforma- 
9ao da prdpria costa; ausencia de morros cristalinos que, no norte, 
frequentemente tocam o mar e tao uteis se tornam aos habitantes; 
tudo, enfim, concorre para que o praiano do sul tenha diante de si 
um ambiente pouco favoravel ao seu progresso. 

Quern visitar as duas praias maiores e mais proximas de Santos, 
a praia Grande e a de Puruibe, notara logo aqueles aspectos citados. 
Na primeira delas, alem do meio hostil, o praiano teve pela frente o 
homem civilizado que, sob os titulos de turista e veranista, tem con- 
tribuido para dificultar ainda mais a sua vida. Se analisarmos as 
consequencias decorrentes da constru9ao da ponte-pdnsil que ha 
mais de um quarto de seculo vem ligando a ilha de Sao Vicente ao 
continente, veremos que a mais importante delas foi justamente a 
do desajustamento da vida do cai^ara, ja por si pouco numeroso na- 
quele trecho do nosso litoral. De fato, pondo a praia Grande a pou- 
cos minutos de automdvel dos centros urbanos santista e vicentino, 
as suas dunas e restingas, cobertas com o mais pobre jundu paulista, 
passaram a ser loteados e vendidos em grandes extensoes, de manei- 
ra que hoje em dia sao poucos os trechos ainda nao tornados pelos 
veranistas; as "vilas" com nomes pomposos, mas que muitas vezes 
nao passam de simples placas de reclames, sucedem-se ininterrupta- 
mente desde o Boqueirao ate Itanhaem. Ora, o praiano, a medida 
que o citadino vai chegando, retira-se para as zonas mais isoladas. 
O seu numero, que ja nao era grande ha 30 anos passados, diminui, 
assim, com a chegada dos forasteiros. fiste fenomeno, notado na 
praia Granda, come^a a evidenciar-se no trecho norte da praia de 
Peruibe, nas proximidades de Itanhaem. 

Outro fator de civilizayao, a estrada de ferro, tambem concorreu 
pai* diferen^ar ainda mais o cai9ara do sul, sem contudo melhorar 
a sua vida. Ha perto de 35 anos construiu-se a ferrovia Santos- 
Juquia (44), que ate Peruibe segue paralelamente e proximo a praia. 
Ja porque necessitasse dos sen^os do cai9ara, ja porque criasse a 
industria devastadora da lenha, o fato e que aquela ferrovia conse- 
guiu modificar a sua vida, sem trazer-lhe qualquer conforto; ate a 
mudanqa da frente das casas praianas foi conseguida, pois primiti- 
vamente se viravam totalmente para o lado do mar e hoje voltam-se 
para o interior, a beira da linha ferrea, onde, nas paradas existentes 

(<]4) — Esta ferrovia foi construida por uma companhia inglesa, a Southem-S5o 
Paulo-Railway, que idealizou um tra^ado pelo sul do Estado ate alcaiujar o planaito da Curit-ba; infeliemente, a ponta dos trilhos parou em Juquifi, onde esta ate hoje. Em 1928 a 
Companhia, foi encampada pelo Govemo do Estado, passando a L:nha da Juquia a per- 
tencer a Sorocabana, cujo tronco a ela se ligou atraves do ramal de Mairinque. 
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se criaram aglomera§oes de meia diizia de casas com as infaliveis 
vendas para fornecer cacha9a. 

Tudo fazia crer que os praianos viessem a conhecer uma vida 
melhor com o aparecimento da estrada de ferro; entretanto, conti- 
nuaram na mesma pobreza, com uns dias de trabalho por mes nos 
lenheiros que se abriram, mas recebendo pagamentos miseraveis 
pelos servi^os prestados. 

£sse praiano da zona itanhaense, ao contrario do seu irmao do 
litoral norte, nao se agrupa em povoados ou pequenas vilas. Distri- 
bui-se pelas praias, numa dispersao que chegaria a causar espanto, 
se o meio nao explicasse. Aqui, o fator que tao bem caracteriza a 
forma9ao das pequenas aglomeragoes existentes no interior de quase 
todas as praias ao norte de Santos, isto e, a rede, nao pode ser levado 
em considera§ao, pois e praticamente inexistente.A canoa que, ao 
lado da rede, forma outro importante fator na vida do praiano, e 
tambem aqui raridade; a nao ser na foz dos dois rios, que extremam 
as duas maiores praias — o Itanhaem e o Peruibe, onde, entao, as 
embarcagoes se juntam, nao se encontra, senao excepcionalmente, 
um tipo qualquer de barco. Expiica-se essa inexistencia, tanto da 
rede como da canoa, pela retilinidade das praias, que se tornam, as- 
sim, dificeis de serem abordadas, e pela ausencia de cursos d'agua 
numerosos que permitam a entrada de cardumes. 

So a ausencia da canoa e da rede bastaria para nos dar uma 
ideia de como e diferente, sob varios aspectos, a vida do praiano 
itanhaense em relagao ao praiano de Ubatuba, de Sao Sebastiao ou 
da Bertioga. Mas se analisarmos melhor os aspectos locais da vida 
desse caigara, veremos que uma serie de outros fatos se nos apresen- 
tam como explicagao do que afirmamos de inicio: o caigara da zona 
itanhaense leva uma vida miseravel. 

Disperses pelos jundus, onde constroem suas cabanas, as mais 
rudimentares que ja tivemos ocasiao de ver em todo o nosso litoral, 
levam uma existencia completamente isolada, sem conhecer os mais 
primarios principios de solidariedade que se observam em outras 
zonas, onde o mutirao para barrear as casas ou a pesca por quinhao 
constituem exemplos. 

Suas cabanas, feitas de achas de palmeira jicara, verticalmente 
colocadas e apoiadas em esteios e baldrames de magaranduba, nao 
sao barreadas, pois a argila necessaria fica a quilometros de distan- 
cia; pelas frinchas e buracos daquele arremedo de paredes, entram 
o vento e a chuva, que vao concorrer, com a malaria e o amarelao, 
para piorar a saiide dos habitantes. Sao cobertas de sape, como as 
demais do litoral, mas sem aquele cuidado de coloca^ao e aparo. 
No interior, bastante exiguo, tres divisoes apenas: uma saleta, um 
quarto quase sempre sem janela e um pequeno puxado a guisa de 
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cozinha, tudo isso assentado num chao de terra batida, ou melhor, 
de areia. (fotos 10, 11 e 12) 

Nenhum mobiliario, alem de um ou dois toscos bancos e das 
tipicas esteiras de piri ou de tabua, que servem ao mesmo tempo de 
cama e de colchao; nenhum utensilio domestico, salvo uma ou duas 
panelas de ferro, ou entao, latas, dependuradas no tripe que substi- 
tui o fogao; os utensilios comuns no literal norte, como a gamela e 
as facas apropriadas para o prepare e a saiga do peixe, aqui sao 
raros; nada que signifique contato com o mar, alem do sambura para 
catar sernambi na ressaca. Ao redor das casas, as exiguas ro9as de 
mandioca, medrando em plena areia, e uns pes de cana para fazer o 
cafe de "garapa", tudo rodeado pelos infaliveis pes de bananeira 
branca, as vezes ja cobertas de jundii. (foto 14) 

Trabalhando nos lenheiros, a 8 ou 9 cruzeiros o metro (um 
praiano nao extrai mais que 3 ou 4 metros por dia), mas somente uns 
12 ou 14 dias por mes, nao pode, como e bem de ver-se, trazer, no 
fim, muita comida para casa. Segundo averiguamos, um homem que 
tenha de sustentar mulher e quatro filhos, nao consegue obter, numa 
quinzena 100 cruzeiros de alimentos (feijao, cafe, agucar). Dai aque- 
le aspecto de verdadeira sub-nutrigao que se encontra em todos os 
semblantes. Mesmo a farinha, que em todas as praias paulistas cons- 
titui a base alimentar da populagao, aqui nao e abundante, porque os 
mimisculos mandiocais se desenvolvem com grande dificuldade nas 
restingas; e tambem e inferior em qualidade, pois nao e usado o ralo; 
a mandioca e posta durante uns 4 ou 5 dias de molho na agua e, 
depois, socada e torrada, dando um tipo de farinha grumosa, cheia 
de carogos. 

Ora, com tal pobreza de alimentos, valem-se as mulheres, os 
velhos e criangas, do sernambi, que na mare baixa e desenterrado 
na ressaca, lavado e, depois, cozido numa lata de querosene ou num 
caldeirao grande. (foto 13) 

Provavelmente devido a pobreza da zona, o praiano da regiao 
nao e tao andejo como o do norte, e, se nao tem uma estabilidade 
de moradia, merce do serio problema da posse da terra, quando 
muda, o faz dentro dos limites da praia em que vive. Ha exemplos, 
em Peruibe, de mulheres e mocinhas que nao conhecem Itanhaem. 

Alem deste tipo de praiano do literal sul, ha ainda na zona, as 
margens dos rios que formam a bacia do Itanhaem, um tipo mes- 
tigo interessante, meio caigara, meio pirangueiro (45), e que e cha- 
mado tabacudo. Vivendo a beira dos cursos d'agua, mas ja rente a 
floresta, vale-se mais da caga que da pesca. Habita tosca choga de 
ramagens, as vezes construida sobre estacas; possui sua piroga com 
a qual vai tirar, nos alagados e brejais, a materia prima para sua 

(45) — P'rangueiro, no lingua jar planaltino, e o homem que habita as margens de um rio. O mesmo que piraquara. 
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mais importante industria, a do fabrico de esteiras de tabiia ou do 
piri, extrai tambem o palmito e fabrica remos, gamelas, etc. . 
Tudo isto e vendido aos domingos em Itanhaem, ate onde chega 
em sua minuscula canoa. 

Entietanto, este misto de cai^ara e pirangueiro, vem diminuin- 
do a olhos vistos, com a penetra9ao cada vez maior dos bauanais na 
regiao. Como os praianos da praia Grande, ele nao se amoldou k 
vida civilizada e, fugindo sempre para as nascentes dos rios, vai aos 
poucos desaparecendo. 

Ultimamente, quando um movimento de retorno a costa se faz 
sentir cada vez mais forte, com a onda de turistas e veranistas a pe- 
rambular pelas nossas praias, numa ansia de transforma-las em cen- 
tros de repouso e de passeios, o praiano como que acordou de longo 
letargo. Se os mais velhos olham ainda com desconfianfa para o fo- 
rasteiro, os mais 100905 ja sentem vontades de se aproximar, de en- 
trar em contato com 0 "civilizado" de serra acima. Alias, esta von- 
tade dos mais 100905, de se libertarem daquele ambieote retrogrado, 
se nota tambem 00 exodo de muitos para Sao Vicente, Santos e mes- 
mo Sao Paulo, onde vao procurar nova vida. 

Ora, se no passado, conforme nos conta Calixto, as praias vi- 
viam despovoadas, por causa da corrida as terras auriferas, so fican- 
do os inferiores, no presente continuam elas a presenciar a fuga de 
seus filhos, que nao concordam em permanecer na terra de seus 
antepassados, no mesmo modo de vida primitive e rude. O veranista 
chega, o cai9ara sai e a praia fica deserta, porque a chegada do pri- 
meiro nao ira concorrer para um novo povoamento, a nao ser passa- 
geiro e, assim mesmo, apenas em certos trechos, como os arredores 
dos micleos urbanos. E mesmo nestes, onde se constroem habita96es 
as mais variadas, o povoamento continua incerto, pois o veranista, 
se nao encontrar facilidades para sua rapida estada no local, acabara 
afastando-se do mesmo. E esse justamente o problema itanhaense: o 
de procurar um modo , nao so de atrair cada vez mais o forasteiro, 
mas tambem de fixa-lo por mais tempo nas suas praias. Isso so conse- 
guira quando oferecer certos requisites de conforto, tais como trans- 
porte facil e barato, facilidade de abastecimento nao apenas nos ho- 
teis, mas nas casas particulares, etc.. Se o problema dos transpor- 
tes vier a ser resolvido com a constru9ao de estradas pelos poderes 
publicos, o da produ9ao so podera ser feito com a educa9ao e, por- 
tanto, a transforma9ao do cai9ara. 

Embora pare9a paradoxo, a primeira coisa a se ensinar ao nos- 
so praiano seria a pesca. Sim. o cai9ara precisa aprender a pescar, 
nao so para se alimentar, como para ter uma renda com que contar. 
Alem da pesca, o praiano precisa aprender a cultivar a terra. Este 
ultimo aprendizado sera mais dificil, pois, alem de nao possuir uma 
tradi^ao agricola, tera ele de veneer um solo safaro, que, como ou- 
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tros de nosso Brasil, ou ficou pior quando cultivado, ou foi deixado 
de lado como improdutivo. Mas o aprendizado da pesca precisa ser 
feito quanto antes, se nao quisermos ver o completo despovoamento 
de nossas praias. 

O homem do bananal — Alem do cai^ra e do tabacudo, um 
outro tipo humano se destaca no "hinterland" itanhaense; o traba- 
Ihador dos bananais. Embora recente na regiao' pois sua existencia 
ali data de menos de um quarto de seculo, o chamado camarada de 
sitio ja representa uma boa parte da popula^ao da zona, se nos lem- 
brannos de que, em media, cada 100.000 touceiras de bananas com- 
portam de 30 a 40 trabalhadores, e que a baixada do Itanhaem tern 
tido de 3 a 4 milhoes de touceiras nos liltimos 15 anos. Assim sendo, 
quase 1/6 da populagao total do municipio seria representada pelo 
"camarada de sitio". 

Quando os primeiros desbravadores da baixada itanhaense prin- 
cipiaram a preparar terras para os seus futures bananais, contavam 
encontrar trabalhadores na propria zona, quer nas vilas e suas praias 
proximas, quer mesmo em certos trechos dos rios. Mas desde logo 
viram que nao poderiam valer-se do bra90 local, pois nem o caica- 
ra nem o tabacudo dariam conta da tarefa. Alas, ja se tinha o exem- 
plo dos bananais santistas, onde apenas excepcionalmente se via um 
praiano empregado. Indolente e sem resistencia, merce dos tres 
males que o afligem desde crianga — a malaria, o amarelao e a fome 
endemica — o caigara nada ganhou com a abertura das zonas pio- 
neiras litoraneas. A prova nos e dada pela permanencia do seu gene- 
ro de vida, alias, dos mais primitivos, como ja se viu, e pelo esforQO 
que os donos dos sitios tiveram que despender para conseguir fora 
os seus trabalhadores (46). 

De qualquer forma, porem, sao alienigenas os trabalhadores 
dos sitios itanhaenses, onde atualmente ha o predominio dos nordesti- 
nos. (foto 15) Esses trabalhadores compoem, assim, a populagao dos 
bananais, que nada tern em comum quer com a populagao praiana 
local, quer mesmo com a popula^ao existente nas propriedades ru- 
rais do planalto. Basta um leve exame nos aspectos humanos de um 
sitio de banana para se observar o quanto e diferente de uma fa- 
zenda do interior. 

Como ja foi dito, a populate bananeira e flutuante, desde que 
e uma reflexo direto do tipo de agricultura empregado, a "agricultu- 
ra comercial", cujo unico fito e a exportagao em massa do produto, 
sem tempo para cuidar das consequencias futuras desse metodo de 
explora9ao da terra. Ora, resulta dai encontrar-se nos bananais um 

(46) — Ate 1932-33, o grosso dos trabalhadores dos sitios itanhaenses vinha de 
Santos e constituia-se principalmente de espanhois. Portugueses e alguns pretos; mail tar- 
de os camaradas passaram a ser recrutados no planalto (Una, Itapecerica. Salesopolis, etc.). De 1940 para ca, os nordestinos come^aram a predominar. Uma excecao, porem, 6, justo 
que se fa<;a: muitos pra'anos de Ubatuba e Parati, trecho da nosca costa ,onde h6 uma ••rta tradigao agricola, tern trabalhado tambem nos sitios de Itanhaem. 
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tipo de trabalhador agidcola que muito se assemelha aos que labu- 
tam nas zonas das indiistrias extiativas e em que predomina uma 
economia de coleta. 

Nenhum bananeiro cuidou de levar para a zona uma coloniza- 
930 fixa, na qual os trabalhadores permanecessem, pelo menus, 
presos por contrato de um ano, como acontece no planalto. O regi- 
me de camarada volante, ganhando por tarefa ou por dia de serviijo, 
foi, entao, um reflexo do tipo de agricultura de "plantation", tao 
em voga nas lavouras tropicais, de que os bananais das Antilhas sao 
um exemplo ampliado, quando comparados aos nossos. Isso 
trouxe serias consequencias para o povoamento local, pois o cama- 
rada preso apenas pelo dia de servigo, acaba perambulando pelos 
bananais, trabalhando hoje num sitio, amanha noutro, num semi- 
nomadismo proprio das regioes de economia primitiva. E' facil de 
ver que a predominancia do elemento masculino ali e absoluta e sao 
raros os casos de trabalhadores acompanhados de suas familias, o 
que nos leva mais uma vez a comparar o problema na regiao com 
o que se deu e continua a se dar, em parte, na Amazonia e mesmo 
na zona cacaueira do sul da Bahia. Ultimamente, este aspecto se 
tornou mais evidente, com a chegada e mesmo a predominancia dos 
trabalhadores nordestinos que, se por uma lado permanecem mais 
tempo numa mesma propriedade (47), por outro, vindo completamen- 
te sos, contribuem ainda mais para agravar o problema do povoa- 
mento definitive da zona bananeira. 

A administragao dos sitios, de uma simplicidade espantosa, e 
outro fator responsavel pelas mas consequencias desse povoamento. 
De fato, um sitio de banana, por maior que seja, muito raramente e 
dirigido diretamente pelo dono, mas sim por um feitor, quase sem- 
pre recrutado entre antigos trabalhadores. Este feitor e responsavel 
pelo aliciamento de camaradas, pela diregao e trato dos bananais 
e, particularmente, pelo corte da fruta. Mora na casa da sede, que 
as vezes e ligada ao barracao dos camaradas numa construgao so, 
de madeira, coberta de telhas ou, entao, de folhas de zinco. Ao feitor 
cabe, alem dos trabalhos ja citados, a anotatjao dos gastos dos ca- 
maradas no que diz respeito ao pagamento de pensao e compra de 
cigarros, fosforos, bebidas, etc.. 

Nao se constroem casas para moradias familiares e, sim, barra- 
coes enormes — o tipo classico de habitagoes coletivas usadas na 
Amazonia na epoca do "inverno". Nestes barracbes, amontoam-se 
dezenas de homens pelas tarimbas adrede preparadas, que fazem as 

(47)   Visitando a propr'edade do Dr. Luciano de Castro, a "Fazenda Aurea", onde 
ja se notam esfor^os para melhorar as condigoes de vida num sitio, tivemos ocasiao 
de saber que o trabalhador nordestino permanece de 8 a 10 meses no local, sem sair, nem mesmo para ir a Santos; consegue, assim. numa economia for^ada, um certo peculio, aproveitado no f:m do ano para visitar a familia. Ao Dr. Luc;ano de Castro, que com nim a gentilesa nos prestou inumcras informa<p5es. 
bem como nos hospedou varias vezes em sua propriedade agricola, queremos deixar aqui 
os nossos sinceros agradecimentos. 
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vezes de cama (estas existem num ou noutro sitio, onde os patroes ja 
tem um senso maior de conforto para seus subordinados). 

Como a casa da sede e sempre feita sobre estacas, devido nao 
so as enchentes, como particularmente a umidade (mesmo as situa- 
das nas encostas sao construidas assim), sobra sob ela um espa90 
enorme, um verdadeiro porao aberto, que e, aproveitado para servix 
de refeitorio (foto 16); nela se coloca uma enorme mesa, rodeada de 
longos bancos, onde o trabalhadores fazem o seu repasto (48). 

Alem da casa da sede e do barracao coletivo, so excepcional- 
mente se veem outras construgbes num sitio; um rancho de zinco ou 
de sape para guardar os instrumentos de trabalho ou de transporte 
(maquinas, vagonetas, tc.,) raramente, alguma casa de moradia fa- 
miliar, onde se aloja uma ou outra familia contratada (caso da Fa- 
zenda Aurea). 

Os camaradas nao se diferenciam muito por suas categorias; 
salvo dois ou tres especialistas e, por isso mesmo, melhor pagos por 
seus serviyos de maior responsabilidade — o "valeiro", o "desbas- 
tador" e o "lancheiro", os demais servem nos varies misteres diarios 
de um bananal, tais como rocadas, concertos de linhas de troles (49), 
limpesa de valas, etc.. 

Ate 1940, salvo feitor e o "lancheiro", que sempre foram men- 
salistas, bem como o "valeiro" e o "desbastador", que sempre ga- 
nharam por empreitadas, todos os demais trabalhadores percebiam 
por dia de servigo. Nos ultimos tempos, porem, os bananeiros resol- 
veram tratar os seus sitios por empreitadas (50), desde as rogadas 
ate os cortes. Se por um lado esse metodo veio incentivar o camara- 
da a produzir mais por dia de trabalho, por outro, trouxe serias con- 
sequencias para o trato do bananal e da propria fruta, desde que 
se leve em conta o pouco senso de responsabilidade que tem o nosso 
trabalhador. 

Vivendo em promiscuidade nos barracoes de madeira, sem 
quaisquer vestigios de higiene; com dias de trabalho pagos irregu- 
larmente e, mesmo assim, na cidade de Santos, onde fica o patrao 
com o seu escritorio; com descontos elevados em seus ordenados, 
merce nao so do pagamento de sua pensao como dos gastas extraor- 
dinarios em cigarros e fosforos, bebidas, etc.; trabalhando numa 
zona nada hospitaleira quanto ao seu clima, num tipo de trabalho 

(48) — A titulo de curiosidade, lembramos que a pensao paga pelo camarada da-lhe 
d:reito a tres refeigoes diarias, o cafe com biscotos pela manha, almogo e jantar, consti- tuidos principalmente de arroz, feijao e came-seca com batata, pagando por tudo isso Cr.$ 10,00 diarios. 

(49) — Linhas de Troles — Nome dado aos decauvilles nos banana's litoraneos, (50) — O feitor ganha em media de Cr.$700,00 e Cr.$ 1.500,00 por mes, Vvres. O 
camarada ate 1930 ganhava Cr.$8,00 por dia, pagando Cr.$3,00 de pensao. Depois daque- 
la data, os aumentos foram-se fazendo gradat-vamente, de maneira que hoje gnha Cr, $ 
30,00 a Cr.S40,00 diarios, pagando Cr. $10,00 de pensao. Atualmente os bananeiros re- solveram contratar servigos quase que somente por empreitada, a razao de Cr S250,00 a Cr. $300,00 por mil pes a rogada; na ocasiao dos cortes o camarada ganha por cacho trans- 
portado, a media de Cr.S 0,15 a Cr.$0,20 por unidade, de acordo com a d'slancia ate o porto ou linha de trole. 
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drduo, o homem dos bananais em nada fica a dever a seus patricios 
de outras zonas tropicais, no que diz respeito ao baixo padrao de 
vida. 

Aqui, como na zona cacaueira da Bahia ou nos seringais da 
Amaz6nia, o trabalhador tern de enfrentar nao s6 a natureza rude 
como tamb&n a rudeza de seu semelhante. 
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FOTOS 10 e 11 
Casas de praiatios de ItanhaOni, que nao passam de rudimen- 
tares abrigos constvuidos com material retiradc do prbprio 
local, ironcos de palmeiras, niassaranduba, sapd. Notem-sc 
os tipos de praianos, com evidentes sinais de sub-nutrigao. (fotos Pierre tiourou e do autor). 



- 

9- 

HHHHHHHhHHHHHIIHIHHHM 

r: 

FOTOS 12, 13, 11 
Tipos tie praianos — Na primeira foto o caiqAra aparece junto 
3e sua casa construida em parte com material encontrado nas 
maias, taboas e vigas que o mar ai atira. Na segunda, um casal 
de praianos ocupado na procura de sernambi, pequeno molusco 

que auxiiia a parca refeigao diaria. (Fotos do autor). 
Uma roQa na praia de Pernibe — Note-se a confusao doa 
produtos cultivados, bananeiras, cana e mandioca> (Foto do 
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FOTOS 15 e 16 
Um grupo de trabalhadores nordestinos juntamente com o ad- 
ministrador da "Fazenda Aurea", defronte ao barracao dos ca- 

maradas. (foto A, R. Penteado) 
A casa da siSde da "fazenda Aurea" na encosta de um 
morro, e onde se nota o porSo alto que serve de sala de 

refeigoes aos camaradas. (foto A, R. Penteado) 





CAP1TULO IIII 

A "VILA" DE ITANHAEM 

— Itanhaern e seu sitio urbano. Uma vis&o do passado, 
Itanhaem de nossos dias. 

Itanhaern e seu sitio urbano — Observando-se num mapa, em- 
bora rapidamente, a vastidao das praias Grandes e Peruibe, corn- 
preenderemos por que o local onde se erigiu Itanhaem foi o escolhi- 
do, sobrepujando o antigo aldeiamento inmgena de Sao Joao Batista. 
Chama logo a aten9ao a existencia da barra de um rio, que permitia 
a entrada de embarca^Oes e, das pequenas saliencias, que se desta- 
cam na planura, proximas umas das outras. (foto 17) 

A cidade nasceu ao pe do morro do Convento (o menor deles), 
sobre as restingas que se formaram a custa do ponto de amarra^ao 
por ele oferecido. Inicialmente, o sitio se limitava a uma lingua es- 
treita de terra enxuta, um verdadeiro pontal, cercado pelo mar ao 
sul e sudeste, pelo rio que tocava a base do morro a oeste e, final- 
mente, pelos manguezais a nordeste. Nas proximidades da praia, os 
alinhamentos de dunas, com cerca de dois ou ties metros de altura, 
vieram servir de prote^o contra a invasao das aguas por ocasiao das 
grandes mares, numa praia de tombo, como e a desse trecho, fazen- 
do com que o local primitivo da cidade fosse enxuto. 

Hoje em dia, a area ocupada pela cidade foi bastante ampliada 
com a conquista de novas terras, ganhas aos manguezais, gragas ao 
recuo do leito do rio feito sobre sua margem direita. O forte desvio 
do rio veio leva-lo de encontro ao morro Cunha Moreira, antes 
ilhado na baixada, tornando a barra de mais dificil acesso e rouban- 
do aos frades do Convento do alto do morro o seu porto. A area pan- 
tanosa, coberta de mangues e perrechis, que foi acompanhando o 
desvio do rio Itanhaem, foi definitivamente conquistada com a cons- 
trugao do aterro da estrada de ferro em 1915. Tal aterro veio permi- 
tir o rapido secamento das terras apertadas contra ele e a foz do rio, 
deixando, porem, substituir o mangue logo a sua direita onde pene- 
tram as aguas da mare alta. 

A consequencia disso tudo e que, atualmente, podemos distin- 
guir em Itanhaem (com um certo exagero de expressao), uma "cida- 
de alta" e uma "cidade baixa". 
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A primeira, ocupando a parte mais enxuta, isto e, a restinga 
propriamente dita, a 4 metros de altitude, e correspondendo a parte 
central da cidade, e justamente o trecho representado pelo casario 
velho, parede contra parede, renteando a ca^ada, formando as duas 
ruas antigas, o largo da Matriz, e que , a maneira das restingas, nas- 
ceu ao pe do outeiro do Convento. Ainda hoje e o trecho C[ue 
guarda os vestigios da Itanhaem do passado; o homem pouco o mo- 
dificou, desde que o construiu. (foto IS) 

A segunda, a que chamamos de "cidade baixa", ocupa a area 
recem-conquistada ao mar e ao rio, apos a construgao do aterro da 
estrada de ferro; esta separada da "cidade alta" por pequenos decli- 
ves e barrancos arenosos, uma vez que existe um desnivel de uns 3 
metros, em media, entre as duas partes. £ste trecho baixo da cidade, 
colocado apenas a um metro de altitude, e sobre terrenos ainda pou- 
co consistentes, necessita de constantes trabalhos de drenagem e 
saneamento, problema, alias, que somente nos ultimos tempos tern 
merecido certa atem^ao dos poderes publicos (51). Contudo tal tre- 
cho e o que mais se desenvolve atualmente, uma vez que e o mais 
proximo do rio, e ponto de passagem para as praias de banho. 
(foto 19) 

£sse sitio foi ainda estendido para alem do rio, na sua margem 
direita, no local chamado da Prainha, justamente sobre um "tombo- 
lo" que liga os morros do Taquanduva e Cunha Moreira; ele apre- 
senta um fator importante para a sua ocupac^ao, as duas praias apro- 
priadas para banhos, ja que a extremidade da praia Grande oferece 
perigos para os banhistas. 

No entanto, a ocupa^o de todo o atual sitio urbano so se fez 
de ha pouco tempo para ca. Quern ate 1930, do alto do mono do 
Convento, observasse a paisagem urbana de Itanhaem, veria que ela 
nao mudara muito em relagao aos tempos passados. Salvo uma ou 
outra construcpao nova, em geral de gente de fora, e o trecho baixo 
da cidade, ja a beira do rio, que, conforme vimos, estava sendo con- 
quistado desde a constru^ao do aterro da estrada de ferro Santos- 
Juquia, o mais continuara no que sempre fora a vila colonial — uma 
das menos importantes na orla litoranea paulista. 

Fundada ainda nos primordios do quinhentismo, iniciando o po- 
voamento de suas vizinna9as com um certo interesse da parte uos 
que entao logravam explorar as suas plagas, e servindo como sede 
de Capitania por mais de seculo, nem assim pode Itanhaem ir para 
a frente, e acompanhar o desenvolvimento de outros nucleos que 
tambem se formaram no literal de Sao Paulo pela mesma epoca. £ 
que sobre ela pesam, alem de uma situa^o geografica infeliz, se- 

(51) — As valas eram abertas ao longo das ruas e permaneciam a cou aberto; ulti- mamente tem sido cobertas. A dedetiza^ao tem sido feita period.camente, nao so na cidade, como tambem nos sitios de banana do inter or da baixada, de modo que o surto de mala- r a vem diminuindo sempre. Alias, o plantio dos bananais na baixada interior muito 
mntribuiu para a redu^ao dos casos de malaria na zona. 
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culos de abandono por parte dos poderes oficiais. Dir-se-a que esse 
abandono foi geral, abrangendo tambem as demais cidades litora- 
neas. Entretanto, em algumas delas o problema da situagao era ou- 
tro. Ou porque tivessem um "hinterland" vasto e produtivo, on por- 
que estivessem em relagoes diretas com o planalto, o fato e que Igua- 
pe, Sao Sebastiao e Ubatuba tiveram o sen periodo aureo, como 
ainda hoje atestam os sens sobrados e casaroes senhoriais. Nada 
disso se viu em Itanhaem, onde, salvo as duas igrejas coloniais e os 
restos do convento franciscano, nada mais existe que possa mostrar 
um periodo de grandeza. Alias, quando falamos do povoamento e 
da populacao, tivemos ocasiao de comentar a pobreza dos arredores 
de Itanhaem, desde os seculos coloniais; nao e para admirar, pois, 
que na cidadezinha tambem se refletisse aquela pobreza, atestada 
por descrifOes de viajantes que por la passaram ou por quern a vi- 
sitasse ate ha bem pouco tempo. 

Se, nos ultimos dez anos, se pode observar um certo movimento 
de renovagao na pequenina "urbs" e seus arredores, tal fato se deve 
exclusivamente aos veranistas paulistanos, que, na ancia de encon- 
trar um refugio para os seus dias de folga, tern feito algo de novo 
em varios trechos das praias paulistas,inclusive na regiao de 
Itanhaem. 

Uma visao do passado — A fundagao da atual Itanhaem teve 
lugar por volta de 1549, epoca em que ja existia um aldeamento in- 
digena, dirigido por portugueses, distante duas leguas e meia do 
local, em plena praia de Peruibe (52). Esse aldeiamento fora funda- 
do quando da estada de Martin Afonso em Sao Vicente e passa, as- 
sim, por ser a segunda povoagao criada por aquele donatario no 1i- 
toral da antiga Capitania. O primitive nome desse aldeiamento foi 
Itanhaem, pois ai habitavam os indios conhecidos por este nome. 
Dai a confusao que fariam mais tarde os historiadores, sobre a data 
e o local da fundaqao da Itanhaem de nossos dias. 

Apesar de nao ser historiador, Benedito Calixto se incumbiu de 
deslindar, nao so o caso da fundagao da cidade, como tambem to- 
dos os problemas que a ela estiveram ligados, durante o rumoroso 
processo Vimieiro-Mon-Santo, originado pela demanda entre os her- 
deiros de Martin Afonso e Pero Lopes, na disputa das terras das au- 
tigas Capitanias de Sao Vicente e Santo Amaro (53) 

Publicando em 1895 o sen primeiro trabalho sobre o assunto, 
Calixto demonstrou como se teria dado a fundagao, primeiro do al- 
deiamento dos indigenas em plena praia de Peruibe, depois a criaqao 

(52) — Vide capttulo povoatnento, (53) — CALIXTO (BENEDITO) — A Vila de Itanhaem op. cit. 
Idem — Cap'tania de Itanhaem (Memoria Historica) — Rev. do Instituto Historico « Geografico de Sao Paulo, vol. XX. 
Idem — Os primit'vos aldeiamentos indigenas e indios manaos de Itanhaem — Rev. do Instituto Historico e Geografico de Sao Paulo, vol. X. 



da povoa^ao portugu&a na foz do rio Itanhaem. Eis como o autor 
explica esses tatos: 

"A povoagao de ftanhaem foi fundada por Martin Afonso de 
Souza,, entase os anos de 1532 e 1533, duas 16guas e meia a oeste 
da atual vila, no lugar em que hoje existem as ruinas da Igreja e 
Colegio dos Jesuitas, na aldeia de Sao Joao Batista. Regiaos por 
urn paroco, xiviam ali alguns colonos no meio dos indigenas, que 
constituiam desde tempos imemoriais, a aldeia dos Itanhaens. 

Por ordens de Martin Afonso e, mais tarde, sob a diregao do 
pio e virtuoso Gon^alo Monteiro, imediato sucessor deste no g»- 
verno da Capitania de Sao Vicente, deu-se principio a Igreja, 
paroquial, sob a invocagao de Nossa Senhora da Concei^ao de 
Itanhaem. Em 1549, vieram estabelecer-se, neste litoral, o cas- 
telhano Joao Rodrigues e o portugues Cristovao Gongalves. £s- 
tes individuos. homens de certa importancia, que vinham com 
fim de estabelecer feitoria agricola, acharam que o terreno sito a 
margem esquerda do rio Itanhaem se prestava com melhor van- 
tagem para um estabelecimento, o que levaram a efeito imedia- 
tamente" 54). 

Pelas palavras do autor, ve-se claramente que desde o inicio 
o portuguds percebera que o local da aldeia dos itanhaens nao era 
favoravel, principalmente por causa do problema das comunica96es, 
nao tendo um p6rto para atracagao de barcos e tendo o rio Itanhaem 
como obstaculo no caminho atraves da praia. O fator geografico — 
localizagao, sobrepujou entao os fatores de ordem humana, que no 
caso seria o interesse do portugues em conservar a amizade dos in- 
digenas, procurando instalar-se junto a eles, ao enves de obriga-los 
a transferencia de sua aldeia para um ponto mais vantajosamente 
situado. 

£ interessante estabelecer-se um paralelo entre tais fatos, que 
se deram na baixada litoranea, e os que pouco depois iriam repetir-se 
no planalto, com Santo Andre da Borda do Campo e o Colegio dos 
Jesuitas (55).A mesma preocupatjao de uma localizatjao melhor obri- 
gou o portugues a transferir toda a popula^ao de um local para ou- 
tro; a diferen^a consiste em que, no planalto, venceu a aldeia dos 
religiosos, enquanto na baixada foi a civil a vitoriosa. 

Embora os jesuitas se tivessem instalado na aldeia dos itanhaens, 
construindo ai uma igreja e convento, de que hoje so restam algu- 

mas ruinas invadidas pelo mato (56), sua influencia na fixa^ao do 
colono neste trecho da praia nao se fez sentir. Os colonos preferiram 
mudar-se para o novo local da recem-fundada Itanhaem, mesmo 

(£4) _ CALIXTO (BENEDITO) — A Vila de Itanhaem, pags. 25 e 26. 
(55) — CAIO PRADO JUNIOR — O lator feoiralico na formagao e no detenrol- Fimenfo da cidodc de Sao PbuIo — in Geografia — ano I, n. 3, Sao^ Paulo, 1935. 
(56) — £»te convento foi um doa tres construidoa numa s6 decada na Capitania de 

Sao Vicente; os dois outros foram levantados em Sao Vicente e Sao Paulo (1549-1559). Infelismente, dele id existem de pe os restos de tres paredes, coroando o alto de um pequena tnorro. Ta i ruinas da solida construpao dos jesuitas sao conhecidas pelo nome do "Ruinas 
do Abarebebe", lembrando o padre Leonardo Nuneo. 
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porque existia tambem ali o problema da rivalidade entre civis e 
religiosos, em t6rno da "posse" do indio. 

Na decada 1550-1560, de tanta importancia para a historia pau- 
lista, Itannhaem recebeu bastante incremento, devido principalmente 
a chegada de inumeros vicentinos fugidos com receio da Confede- 
ra§ao dos Tamoios, tanto assim, que a povoa9ao pouco tempo de- 
pois (1561) foi elevada a categoria de vila, tornando-se a segunda 
com este titulo na Capitania de Sao Vicente (57). 

O periodo de maior prosperidade da antiga Itanhaem, comegado 
em 1561, tomou vulto a partir de 1624, quando foi erigida em cabega 
de Capitania, merce das divergencias havidas entre os herdeiros de 
Martim Afonso e Pero Lopes. Passando a vila de Sao Vicente a 
fazer parte da antiga Capitania de Pero Lopes, a condessa de Vi- 
mieiro achou de bom alvitre localizar em Itanhaem a sede da Capi- 
tania Vicentina (58). 

Diremos, porem, que esta prosperidade foi relativa, nao se com- 
parando ao que vinha sucedendo em outros pontos da costa brasi- 
leira, como Rio de Janeiro, Santos e Iguape. Mero arbitrio de um 
donatario que nao conhecia senao por informa^oes o que se passava 
em seus domlnios (59), a escolha de Itanhaem para substituir Sao 
Vicente foi das mais infelizes do ponto de vista administrativo. Sem 
qualquer ligagao com o planalto ou mesmo com as outras vilas e 
povoados do literal, com os quais as comunicagoes eram dificeis; sem 
qualquer atrativo, de que pudesse prevalecer-se como sede adminis- 
trativa de uma vasta regiao; sem interferencia direta nas zonas pro- 
dutoras, que entao se formavam nos vales do alto Tiete e do Paraiba 
e mais tarde nas Minas Gerais, custa-nos crer que os capitaes-mores 
de Itanhaem pudessem ter autoridade sobre os piratininganos, par- 
naibanos ou taubateanos da 6poca. 

Assim nao pensa Calixto, seu filho ilustre, que, nos seus varios 
escritos sobre a Capitania de Itanhaem, procurou mostrar a influen- 
cia da sede sobre as regioes (jue Ihe pertenciam. Parece-nos, porem, 
mais acertado aceitar o contrario, deixando a Itanhaem apenas a glo- 
ria de ter sido sede teorica da antiga Capitania de Sao Vicente e resi- 

(57) — A elevagao de Itanhaem a vila foi realizada pelo capltao-mor Francisco de 
Morais, loco-tenente de Martim Afonso, a 19 de Abril de 1561. CALIXTO (BENEDITO) — A vita de Itanhaem. Com a crvqao a categoria de vila da povoagao fundade junto a foz do rio Itanhaem, 
com o nome de Nossa Senhora da Concei^ao de Itanhaem. a priraitiva aldeia indigena da 
praia de Peruihe, que tivera essa mesma designagao desde 1533, passou a set chamada Sao 
Joao Batista. 

(58) — Leiam-se, sobre o assunto, os trabalhos de Calixto, Machado de Oliveira, Frei Caspar, Pedro Taques, que fizeram explana(;6es sobre o rumoroso processo Vimieiro- Mon Santo, so terminado com a elevacao de Sao Paulo a sede das antigas Capitanias de Sao 
Vicente e Santo Amaro, ]k no seculo XVIII. Alguns desses historiadores acham que a vila de Itanhaem muito prosperou quando foi sede de Capitania, o que nos parece exagero. 

(59) — O ultimo trabalho publicado sobre os capitaes-mores de Itanhaem foi escrito 
por Francisco de A. Carvalho Franco, na Revista do Arquivo Municipal, ano VI vol. LXX, 
Sao Paulo, 1940. Sobre o mesmo assunto escreveram Marcelino Pereira Cleto. Ermelino de Leao e Benedito Calixto, em trabalhos publicados pela Revista do Institute Historico e Geogrfifico de Sao Paulo. 
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dencia dos sens capitaes-mores, cuja lista e longa e que ainda em 
iiossos dias esta sendo discutida pelos que se ocupam da sua histo- 
ria, mas de uma historia meramente decritiva, senao enumerativa, 
sein qualquer aspecto interpretative. 

De qualquer forma, porem, pelo pouco que se sabe do passado 
itanhaense nos seculos XVII e XVIII, pelas informagoes de alguns 
viajantes que por la passaram nos principios do seculo XIX e, mes- 
mo, por sucintas descrigoes de historiadores, ve-se que a antiga vila, 
tao bem comegada nos seus primeiros dias de vida, entraria logo 
num estado de estagnagao, que iria pronunciar-se com o tempo, che- 
gando ate nossos dias. 

Ja tivemos ocasiao de falar sobre a pequena importancia dos 
arredores de Itanhaem e mais algumas informagoes sobre a vila do 
seculo XIX bastarao para nos dar uma ideia mais concreta do que 
vimos afirmando ate aqui — a pobreza de Itanhaem. 

Em 1805, passando pela vila, Martini Francisco de Andrada 
assim a descreve: 

"Esta vila esta situada em uma planicie qu? se estende ate 
a praia e pouco arredada dela; verdadeiramente fica pouco distan- 
te da costa do mar e, ao lado, na margem, corre um rio do mes- 
mo nome, que continua ate a serra donde ha uma picada para a 
Freguesia de Santo Amaro. Neste rio podem entrar pequenas bar- 
cas, as quais podem sair a meia carga e acabar de carregar fora, 
segundo ms assegurou. Deixei de fazer cuidadosas indagagoes por 
cste rio visto me dizer a gente do pais que nada havia que ver. . . 
Sua populagao anda por mil e tantos habitan^es, entrando a aldeia; 
o forte da cultura do pais e a plantagao ds mandioca; pouco cafe 
e cana; a maior parte do povo preocupa-se em serrar madeiras, 
tanto assim que os dizimos no trienio somente mon^am a 700$00, 
minguado rendimento para uma povoa^ao que fosse mrnos indo- 
lente e mais ativa". (60). 

Meio seculo depois, a situagao de Itanhaem ainda era a mes- 
ma, pelo que se conclui da leitura da lista que vai transcrita a se- 
guir. Quando alguns municipios do literal tinham as maiores ren- 
das da Provincia, a antiga sede da Capitania vicentina se apresen- 
tava num dos ultimos lugares. 

RENDA MUNICIPAL EM 1852 (61) 
Ubatuba   5.113$223 
Santos   4.467$650 
Sao Sebastiao   3:1463512 
Iguape   1:2093001 
Itanhaem   3083566 
Cananeia   2723143 
Sao Viovnte   42$196 

(60) — Cf. MOREIRA PINTO (ALFREDO) — Apontamentcs para o Dic-onirio Geografico do Bras'l — Imprensa Nacional, Rio 1896. 
(61) — Anais da Assembleia Legislativa Provinc al de Sao Pavlo — 1852 — Arqui- vo do Estado. 
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Foi o periodo em que o literal norte alcangou sen apogeu eco- 
nomico-demografico, a custa nao somente de suas lavouras, mas 
particularmente devido a riqueza cafeeira do vale do Paraiba, de 
que era o escoadouro. Ora, Itanhaem esta no literal sul, trecho que 
jamais poude valer-se das vantagens economicas do planalto. 

No ultimo quartel do seculo, Itanhaem continuaria na mesma, 
como se pode atestar pela seguinte descrigao: 

"Esta antiga capital da Capitania esta presentemente re- 
duzida a uma mesquinha povoapao, por vezes apelidada Con- 
ceigao, por ser a sua Igreja de invocagao desta Senhora. Ape- 
nas se faz em seu porto algum comercio de farinha de mandioca 
e de taboado". (62). 

Mesquinha povoagao seria ela ainda no tempo de Calixto, ja 
no fim do seculo; leiamos suas palavras e vejamos como sao expres- 
sivas: 

Itanhaem, apesar de ter-se mantido com foros de vila, com 
as dificuldades que teve de veneer, continua, no meio da ordem 
e progresso em que vivemos, a ser ainda a vila e municipio mais 
pobre do Estado de Sao Paulo. Quase tudo e primitivo. O seu 
comercio, a sua industria, a sua lavoura sao nulas por assim di- 
zer. O estado atual da sua barra, a falta absoluta de transporte 
facil para os municipios limitrofes, atrofia e mata a sua pequena 
lavoura. Por esse motivo, o povo so produz o necessario para a 
sua subsistencia." (63). 

Se, ha quase um seculo, conforme vimos atraves de dados trans- 
critos, Itanhaem se colocava num dos ultimos lugares, no que diz 
respeito as rendas dos municipios paulistas; se, pouco tempo depois, 
Calixto a descrevia como sede do mais pobre municipio de Sao 
Paulo, nao e para admirar que em pleno seculo XX a fossemos en- 
contrar tal qual fora desde os tempos coloniais, dentro daquela mo- 
dorra de verdadeira "cidade morta". 

Ora, esse atraso e falta de progresso encontrados em Itanhaem 
desde os seus primordios, tern sido explicados principalmente pela 
sua situacao geografica, como alias ja frizamos varias vezes. Mas, 
esse aspecto da geografia itanhaense ao qual vimos dando tanta im- 
portancia para o desenvolvimento, ou melhor, para o nao desenvol- 
vimento da zona em epocas passadas, parece que, em pleno seculo 
XX, nao pode mais ser levado em tanta consideracao. 

Se o meio fisico em todo o literal paulista sempre foi dificil de 
ser vencido e em Itanhaem mais ainda, contudo na nossa epoca ja 
nao se pode mais dizer o mesmo. Exemplos existem, nas ilhas de Sao 
Vicente e Santo Amaro, onde o homem conseguiu demonstrar pie- 

(62) — MILLIET DE SAINT — ADOLPHE — Dicionario Geografico, Historico e descritivo do Imperio do Brasil — Paris, 1875. 
(63) — CALIXTO (BENEDITO) — A vila de Itanhaem, pags 48 « 49. 
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namente o quanto vale a tecnica, auxiliando-o ua sua luta contra o 
meio. Ora, Itanhaem podia ser tambem, de hd muito, mais um 
exemplo desta bela vitbria humana, que hoje se nota nos sitios de 
Santos, Sao Vicente e Guaruja, se outros tivessem sido os caminhos 
seguidos, nao apenas por sens filhos, mas tambem pelos dirigentes 
de nossa terra. 

A falta completa de obras publicas, que se nota nao s6 na cida- 
de como principalmente no meio rural, constitui um atestado do que 
acabamos de afirmar. A nao ser a dgua encanada, inaugurada em 
1907 e que, por isso mesmo, ja esta necessitando de reformas, no 
mais, tudo falta all; iluminagao publica constante, rede de esgotos, 
ruas cuidadas, predios escolares, estradas, enfim toda a serie de me- 
Ihoramentos que um povo que se diz civilizado possui, em Itanhaem 
sao desconhecidos. (63 a) 

Diante de tudo isso, e perfeitamente explicavel o papel se- 
cundario representado por Itanhaem na historia ecouomico- social 
da zona litoranea paulista, mesmo quando esta foi das mais im- 
portantes regioes da Provincia no seculo passado, epoca em que 
Iguape, Sao Sebastiao e Ubatuba tiveram o seu periodo de agita§ao 
e de fartura. 

Itanhaem em nossos dias — Itanhaem, ate ha uns 20 anos, salvo 
algumas construgoes de gente de fora, continuava sua existencia 
apagada. fi verdade que este marasmo vinha de longe, dos seculos 
anteriores, conforme vimos, mas a cidadezinha continuava a oferecer 
resistencia ao desaparecimento completo, conseguindo, ate a Re- 
publica, manter-se como sede muicipal. Mas, se questoes histo- 
ricas, politicas e mesmo sentimentais continuaram a dar a Itanhaem, 
como no passado, foros de cidade, do ponto de vista geografico ja nao 
podemos dizer o mesmo. Nenhum dos principais caracteristicos to- 
rnados pelos geografos modernos para designar uma cidade (64), 
existe ali. 

Nem a estrada de ferro que a liga a Santos desde 1915, nem os 
bananais que se formaram em seu reduzido "hinterland", deram-lhe 
for^as para reagir. Embora Itanhaem possuisse nos ultimos 20 anos 
as zonas pioneiras mais importantes do litoral, com a criaijao em 
seus arredores de uma riqueza representada por mais de 4 milhoes 
de touceiras de bananeiras, nem assim, a sede municipal se poderia 
dar, sob o ponto de vista comercial, o titulo de capital regional. E' 
que aquela imensa riqueza agricola se isolara na baixada interior, 

(63 a) — E' de justiga que se faga aqui uma ressalva ao atual prefeito de Itanhaem, 
Sr. Harry Forssel que. dentro dos parcos recuraos das rendas municipals, tem procurado melhorar o aspecto da cidadezinha. 

(64) — CHAEOT (GEORGE) — Les Villes _ Col. Armand Colin, Paris, 1948. LA BLACHE (VIDAL de) — Principes de Geopraphie Humaine — Lib. Armand 
Colin, Paris, 1936. LAVEDAN (PIERRE) — Geotfraphie del Villes — Col, Pierre Deffontaines, Paris, 
1936. BRUNHES (JEAN) — La Geographie Humaine — L^b. Feint Alcan, Paris, 1925. 
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©stabelecendo relagoes diretamente com Santos, apenas transitando 
pela cidadezinha, em viaeem para o grande p6rto exportador, sem 
sada Ihe deixar. 

A partir de 1930 (65), com a melhoria dos servi50s ferxoviarios 
da linha Juquia, havia pouco encampada pelo Governo do Estado, 
intensificaram-se as visitas dos forastekos planaltinos, que nao tarda- 
ram em se tornar veranistas, contribuindo assim para uma nova 
6poca na evolu^ao de Itanhaem. Deu-se ali o mesmo fenomeno a 
que se assistiu em Sao Vicente e que se continua ainda hoje a presen- 
ciar, isto e, a transforma^ao da cidade a custa do veranista. De fato, 
a "celula mater" brasileira, nos primekos anos deste seculo, defi- 
nhava cada vez mais, aparecendo em conditpdes bastante precarias. 

Depois da guerra de 1914-18, quando principiou o habito de ve- 
ranear com mais frequencia nas praias santistas, tambem as belas 
praias vicentinas come^aram a ser visitadas (66) e, com isso, as pri- 
mekas residencias para veraneio passaram a ser construidas; atras 
delas, os palacetes de gente abastada do planalto e ate da propria 
cidade de Santos (67). 

Nos ultimos tempos,quando o estado de saturagao nos terrenes 
praianos de Santos parece ter chegado ao auge, os de Sao Vicente 
tern marcado epoca. Assim, nos ultimos 10 anos, bairros novos, 
cheios de constrmjoes, vao-se espalhando, das praias de Itarare e 
Boa-Vista aos costoes do lado continental da baia vicentina; do 
morro da Biquinha ao comoros de areia, no velho caminho de 
Santos (68). 

Sao Vicente, tao pobre no principio do seculo, e hoje uma das 
mais prosperas cidades paulistas, com uma renda superior a 10 mi- 
Ihoes de cruzeiros (69). O veranista e sdmente ele, foi o grande iiv 
centivador desse renascimento. 

O mesmo fenomeno, salvo as propor§5es, vem-se dando em 
Itanhaem, a partir tambem de um periodo de guerra, a de 1939-45. 
Aqui, como na terra vicentina, nada havia que pudesse dar ideia de 
renova^o, de movimento e de vida. Aqui, como la, embora ja se 
houvesse criado uma riqueza agricola de importancia, esta jamais 

(65) — Antes de 1928, «no em que o Govemo do Estado encampou ■ ferroTia, jii 
kavia em Itanhaem um ou outro pr6dio modemo, de pessoas de Sao Paulo, mas que, pelo 
seu numero reduzido, em nada mudara o aspect© da cidade. (66) — Por essa epoca inaugurou-se a ponte-pensil, ligando a ilha de Sao Vicente ao eontinente, pondo assim, a poucos minutos de Santos, o Boqueirao da Praia Grande; foi 
quando os primeiros automoveis coraegaram a percorrer aquela extensa praia, chegando de ▼ez em quando a Itanhaem, se a mar^ permitisse. (67) — Na praia de Boa-Vista formou-se logo um belo bairro residencial, cujoa pioneiros foram ingleses, funconarios da Cia. City, da S. P. R. © de variot bancos, todoa 
trabalhando cm Santo®. 

(68) — fiste caminho ladeava, pelo oeste, os morros que formam o pequeno maci^o central da ilha de Sao Vivente, passando pelo Voturuvfi, pelo engenho de Sao Jorge do« Krasmos, subindo o morro do mesmo nome e chegando a Santos nas proximidades do 
atual mosteiro de Sao Bento. (69) — Em 1948 a tributagao do municipio alcangou a cifra de Cr.$ 14.640.521,20, enquanto que em 1939 era de Cr.$ 1.123.958,20. No principio do seculo, em 1900, Sa« 
Vicente so conseguira obter Cr.$ 76.290,20 de rendimento municipal. 
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contribuiu para os parcos rendimentos do municipio (70). Aqui, co- 
mo em Sao Vicente, o progresso chegou como que de improviso, a 
custa do veranista planaltino. 

A cidadezinha praiana vem conhecendo, desde entao, um surto 
progressista, atestado pelo niimero de constru^oes novas (71), pelos 
bairros surgidos, pelo movimento, enfim, de sens hotels. £sse surto, 
porem, feito exclusivamente por veranistas, nao trouxe um aumento 
a populagao local, nem mesmo ao seu comercio, assim como nao 
concorreu para criar uma zona hortense ou de pequenas chacaras, 
onde, alem, de verduras, se produzissem leite, ovos, etc.. Nada disso 
apareceu, e a transformagao se fez sentir quasi que somente no cam- 
po das novas construgOes, aumentando o penmetro edificado da ci- 
dade. As constru96es vinham sendo feitas parcimoniosamente desde 
1925, so tomando vulto nos ultimos 10 anos, a ponto de, nesse es- 
pa90 de tempo, construir-se 1/3 das atuais casas. De fato, dos 400 2 
predios que conta Itanhaem atualmente, 132 foram construxdos na p 
ultima decada. Estas constru^oes, e bem de ver-se, nao se fizeram g 
no sitio primitivo da cidade, onde, embora se note uma ou outra S 
casa nova, ainda mostra com pequenas diferengas, o que foi a a 
vila do passado; elas se espalharam pela "parte baixa" da cidade, 
isto e, o trecho que ainda neste seculo era coberto de agua e de S 
manguezais e que, com o levantamento do aterro da estrada de o 
ferro, foi enxugando gradativamente, arrastando assim a cidade 
para a barra do rio; estenderam-se pelo chamado "bairro operario", 3 
a margem direita da ferrovia, quase defronte a estacao, e, final- 
mente, pela Prainha, alem do rio, junto as praias de banho utilisa- 3: 
das pelos veranistas. ^ 

Formaram-se, assim, a custa desse surto construtivo, bairros r- 
novos, como a Vila Operaria e a Prainha, e teve lugar o aumento 3 
perimetral da cidade propriamente dita, com o seu crescimento pela & 
parte baixa e mesmo pelas proximidades do pontal da praia Gran- 
de (vide mapa). 

£sse aumento e visivel a qualquer um que suba o mono do 
Convento e observe a atual paisagem urbana do Itanhaem, que ja 
e bem diferente daquela que se observava em 1930. Ao inves de se 
avistar a vilazinha como fora no passado, tem-se a impressao de 
que o progresso chegou, aind^x que de modo lento. Contrastam, logo 
a primeira vista, o casario velho, constituido por habita95es gruda- 
das umas as outras, de telhados enegrecidos pelo tempo, cobertos de 
musgos e ate de plantas mais desenvolvidas, e as casas modernas, 

(70) — Como se da atualmente em Itanhaem, a imensa riqueza que reprcsentam os 
bananais tambem existiu 30 anos em Sao Vicente, escoando-se toda para fora, sem na- da de'xar a zona e a cidade. 

71) — Consultando os alvaras para novas construgoes, na Camara Municipal, vimo# que somente a partir de 1923 se principiou a construir pelo menos uma casa por ano em Itanhaem; ate entao nada mais existia alem do que o passado Ihe deixara, salvo, e claro, 
edificacues ferroviarias. 
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amplas, espa^osas, ajardinadas e com todo o conforto. O niicleo 
primitivo como que se isola no meio dos palacetes e bangalos 
que se espalham pelas avenidas Rui Barbosa, Condessa de Vi- 
mieiro, Beira-Mar on pelas ruas Washington Luis, Joao Marinho e 
Zeferino Soares; e, alem da barra do rio, no mais recente bairro, o da 
Prainha, onde existem casas que nada ficam a dever aos palacetes 
das mais frequentadas praias santistas e vicentinas. 

Todas essas novas constru96es se fazem num ritmo acelerado, 
embora sejam de alto prego, pois a totalidade do material vem de 
fora; salvo a areia e a pedra, o mais vem diretamente de Sao Paulo 
ou das firmas construtoras de Santos. 

Entretanto, tal surto progressista no setor das construgdes nao 
tern sido acompanhado pelos demais setores da vida urbana. Real- 
mente, essas novas construgdes, apesar de contribuirem para o au- 
mento do perimetro urbano e para o crescimento das rendas munici- 
pais (72), nao concorreram, como era de esperar, para o incremento 
do comercio, para o desenvolvimento demografico da cidade, para 
um certo movimento, enfim, que todo niicleo urbano, que nao esteja 
em decadencia ou estagnado, deve possuir. Tais fatos nao aconte- 
ceram em Itanhaem, porque pertencem a gente de fora as habita- 
gos que nos liltimos anos foram construidas, gente essa que, salvo os 
meses de ferias de verao e de inverno, so excepcionalmente ocupa 
as novas vivendas. Assim sendo, nao se criou ainda um ambiente 
propxcio a um comercio estavel e ativo onde as casas de negocio 
se multiplicassem na proporgao do ritmo das novas construgdes. 
Aqueles aspectos tao proprios das cidades novas paulistas, verdadei- 
ros milagres urbanos saidos do espirito empreendedor dos pionei- 
ros planaltinos, onde, ao lado das residencias, muitas vezes de ma- 
deira, ja se encontram armazens, lojas, confeitarias, cinema, etc., tudo 
no mesmo ritmo de movimento e de vida, fazem contraste com o 
evoluir vagaroso da Itanhaem de hoje (73). 

Isso nao quer dizer, porem, que Itanhaem, a custa da chegada 
do veranista nao tenha experimentado uma certa melhora: nos pe- 
riodos de ferias e, excepcionalmente, fora delas, nos dias em que os 
feriados coincidem com fins de semana, quando, em poucas horas, 
os trens da Sorocabana, os onibus e automoveis despejam algumas 
centenas de viajantes na pequenina "urbs", a vida como que re- 

(72) — As rendas municipals em Itanhaem pouco aumento acusavam antes de 1940, 
mas a partir de 1945, sobretudo, subiram extraordinariamente. 

1900   5.895,97 1940   99.937,30 
1942  111.205,60 
1944  133.683,20 1946  153.992,80 
1948  506. 000,0C 

(informacao da Secretaria da Camara Municipal) 
(73) — Somente no ano passado foi que se construiu, pela primeira vez, um predio 

para cinema em Itanhaem. 
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nasce nos seus hotels, nos poucos bares, nas ruas e, particularmente, 
nas praias. E' o momento em que o comercio faz grande parte da 
sua feria anual, procurando ressarcir-se dos prejulsos dos dias para- 
dos. Tudo, entao, e vendido por pregos exorbitantes. Alias, os arma- 
zens, lojas e bares, ja em numero reduzido, possuem estoques peque- 
nos, desde que nao podem controlar com exatidao as quantidades de 
suas vendas; e esses diminutos estoques compoem-se, na sua grande 
parte, de quinquilharias e tecidos para as duas lojas, de uns poucos 

eneros alimenticios para os armazens e, principalmente, de muita 
ebida para os bares e cafes. Nao erraremos se afirmarmos que 

grande parte das compras do cOmercio itanhaense em Santos e Sao 
Paulo se>faz no campo das bebidas, as mais variadas; sao elas que 
sustentam os armazens e bares, dando-lhes boas rendas na epoca do 
veraneio e garantindo-lhes a abertura no resto do ano. 

Esse progresso parcial, feito quase que somente no campo das 
construgoes, poderia abranger os demais setores da vida urbana 
itanhaense, se houvesse cooperagao da parte da populagao local e 
da administragao publica a iniciativa particular do veranista. 

Sem se haver preparado com o minimo do necessdrio para re- 
ceber, nas epocas precisas, os contigentes flutuantes, Itanhaem 
quase nada pode oferecer aqueles que, mesmo sem se incomodar 
muito com o prego, querem passar uns dias de folga, mas com certo 
conforto. 

No que diz respeito ao transporte, se melhorou com a encam- 
pagao da linha Juqui4, essa memoria foi passageira, pois apezar 
de correrem trens diarios entre Santos e Itanhaem (coisa que no 
tempo dos ingleses nao acontecia) (74) estes trens nada oferecem que 
possa atrair o viajante; alem de morosos, nao tem hirario de chega- 
da, nao tem conforto algum e, o que e pior, nao tem seguranga, 
descarrilhando frequentemente, e passando por pontes que de ha 
muito foram condenadas (75). 

Se o transporte ferroviario possui lacunas tao graves, o rodovia- 
rio nao oferece condigdes muito melhores. Realmente, que poderd 
atrair o viajante, exceto suas belezas naturais, uma "estrada" como a 
praia Grande? Nao e de hoje que ela desempenha o papel de unica 
"rodovia" entre Sao Vicente Itanhaem. Apesar dos reclames das 
companhias de terrenes e dos hotels locais, mostrando as vantagens 
de uma viagem pela praia, todos os que conhecem esse tipo de via 
natural de comunicagao sabem muito bem os percalgos que ofere- 

(74) — Referimo-nos ^ antiga "Southern S. Paulo Railway", inaugurada em 1915. 
(75) — De Santos a Itanhaem, a ferrovia atravesaa o braco de mar que r>epora a ilha 

de Sao Vicente do continente, por sobre uma ponte (ponte do Barreiro), de 600 metros de comprimento, a qual, quando construida em 1915 pelos ingleses, o foi para iierrir ao transit© por 15 anos no m6x:mo; e ainda hoje la se encontra, remendada de vez em quan- 
do. a espera de que com ela aconte^a o que ha pouco se viu com a ponte sobre o rio Itanhaem — um trem mergulhando n'agua, provocando a morte de trabalhadores da 
eatrada; remendada com madeira, continua a serv.r ao publico, sem que a Sorocabana tome providencias mait aerias. 
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ce. Mesmo assim, nos ultimos tres anos, ap6s a inaugura^ao da via 
Anchieta, o automovel tem levado vantagem sobre o trem no trans- 
porte para Itanhaem. £ que a viagem, quando bem sucedida, se faz 
em um tempo que equivale a quase 1/3 do empregado pelo trem. 
E, assim, em meiados do seculo XX, na era das autos-estradas, o 
transporte para Itanhaem faz-se, em grande parte, ainda por inter- 
medio de uma pista natural, a mesma que, ate 1915, constituia o 
unico meio de comunicacjao da cidadezinha com os centros mais 
importantes. Embora em autos velozes ou em onibus confortdveis, 
que muitas vezes deixam sua carcassa enterrada nos riachos traigoei- 
ros, que sao o espantalho dos volantes que andam pela praia, o pau- 
lista da atualidade e obrigado a servir-se dessa estrada natural, por- 
que a regiao itanhaense jamais soube o que fosse um quilometro 
siquer de estrada carro§avel. 

Ora, o que acontece com os meios de transportes repercute. 
desde logo no abastecimento da cidade; nao possuindo, como 
tivemos ocasiao de mostrar, um meio rural produtivo, que Ihe pu- 
desse fornecer os generos de primeira necssidade, Itanhaem tem de 
se abastecer fora, particularmente em Sao Vicente e Santos. Assim 
sendo, nao s6 os produtos Ihe custam mais caro, como encarecem 
ainda mais com o problema do transporte (76). 

Como os armazens e, particularmente, os hoteis nao podem 
controlar o consume de suas mercadorias, assistimos, entao, a este 
fato comum na cidade: na maior parte do ano, devido ao pouco mo- 
vimento de gente de fora, as compras dos comerciantes e hoteleiros 
itanhaenses se retraem nos centros abastecedores, de maneira que, 
indo-se a um hotel ou a um armazem neste periodo, arrisca-se ou 
a nao encontrar nada, ou a sujeitar-se a um "menu" pobre. Mas, nos 
periodos de ferias, quando nao sdmente os hoteis mas as casas dos 
veranistas se superlotam, assiste-se a um fato identico, senao pior: 
ha carencia de quase tudo, salvo o pao que e feito pelas duas pada- 
rias locais, e as bebidas, que constituem as unicas mercadorias em 
abundancia. O mais, em pouco tempo acaba, uma vez que tanto os 
comerciantes como os hoteleiros nao podem controlar seus estoques. 
De modo que, num ou noutro periodo, o comercio itanhaense 6 mui- 
to irregular. Ou porque faltem consumidores ou porque estes sejam 
em demasia, o fato e que o reduzido centro comercial da localidade 
se ve em dificuldades para poder cumprir o sen papel. 

Se aliarmos a estes aspectos, que vimos enumerando, a circuns- 
tancia dos hoteis nao apresentarem alojamentos adequados, j4 pelo 
numero reduzido de quartos, (os hoteis existentes nao podem alojar 
mais que umas 280 pessoas e, assim mesmo, numa media de 3 para 
cada quarto), pela falta de conforto, teremos, entao, a prova da 

(76) — Era Itanhaem vem de fora, desde o leite e a came, que a£ chegam diaria- 
mente pelo trem das das 8 horas, aos cereais. as Terduras, aoa ovos etc. e, as vezes, at6 o peixe. 
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falta de cooperagao entre os poderes publicos, a populagao local e 
os veranistas. 

A essa serie de fatores, que vem colaborando negativamente 
para o desenvolvimento regular da Itanhaem de nossos dias, deve- 
mos acrescentar mais dois outros, tambem grandes responsaveis 
pela lenta evolugao da cidade: o baixo indice aquisitivo das popula- 
goes praianas e, o completo isolamento em que vivem os bananeiros 
da regiao, que so fazem os seus negocios diretamente com Santos. 
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FOTOS l-s e 1!J 
Xa prirnuira foto, a parte niai.s antig^a da cidade, com seu casario 
g^rudado um ao outro, forniando o pf^in-no nucleo coniercial de Itanhaem. Xa segunda, a "cidade baixa", colocada sobre o 

tr<cho niais laicentenH-ntc ganho ao manguc, < ao fundo o bairro 
da Prainha, jd na outra margem do rio, cntra* os morros Taquan- 

duva c Cunha Moreira. (fotos Aroldo de Azevedo) 



CAPITULO IV 

A ECONOMIA REGIONAL 

— Uma vida economica modesta. A cultura da 
banana no litral paulista. A cultura da banana na 
baixada do Ptanhaem. A cultura da banana e tecnica 
agricola regional. 

Uma vida economica modesta — Sob o prisma da geografia 
economica, a baixada do Itanhaem sempre foi uma das mais pobres 
regioes do nosso literal, como ja ficou esclarecido no decorrer deste 
trabalho. De fato, ao estudar o sen povoamento tivemos ocasiao de 
frisar e documentar quao primitiva era a economia itanhaense. 

A populagao sempre praticou uma economia de subsistencia, em 
que a mandioca representou um papel saliente como principal pro- 
duto da alimentagao local. Alias, este tuberculo, que o bianco, gra- 
gas ao indio, aprendeu cultivar, constitui um verdadeiro mana para 
as nossas populagoes rurais, como ate hoje acontece, particularmente 
em certos trechos da faixa costeira do Brasil, de que as praias pau- 
listas sao um exemplo. O caigara tern na mandioca o sen alimento 
diuturno, desde que o peixe nem sempre pode fazer parte do seu 
parco cardapio. A mandioca e consumida sob varios modos, parti- 
cularmente quando transformada em farinha, que representa para o 
caigara o mesmo que o feijao para o caipira do planalto ou o arroz 
para o caboclo da baixada da Ribeira. 

Apesar de ser primordial na alimentagao, a farinha as vezes tern 
que ser adquirida nas vendas mais proximas, pois as terras para o 
cultivo sao bastante precarias, com as rogas plantadas sobre as res- 
tingas arenosas. 

Ao lado dessa rudimentar economia de subsistencia, baseada 
no cultivo da mandioca e na pesca incipiente, o itanhaense ainda 
praticava para fins de exportagao, uma economia destrutiva, em 
que os produtos da floresta pesavam no pequeno comercio. E o 
que nos relata a lista transcrita a pagina 27, retratando a exportagao 
da zona em 1805. 

Ora, a economia de subsistencia e a destrutiva como que se tor- 
naram uma tradigao na populagao local, tanto que vamos observa-las 
ainda em nossa 6poca preponderando no comercio da regiao; eram 
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delas resultantes, ate 1927, os principals produtos de exportagao 
em Itanhaem. Realmente, durante muito tempo o comercio com 
Santos foi sustentado a custa da venda de tucum fiado, palmito, es- 
teiras de piri, cachetas, e quantidade reduzida de madeiras de lei, 
vulgarmente chamadas "tabuado". Estes produtos continuaram a 
existir mesmo depois da inauguragao da ferrovia Santos-Juquia, que 
nada trouxe de novo a economia da regiao, vindo, pelo contrario, 
incentivar o metodo primitivo de destruir a natureza, com a extra- 
9ao, cada vez maior, de lenha. 

Prova evidente dessa pobreza economica sao alguns dados do 
recenseamento de 1920 (77). Tais dados se referem ao municipio de 
Itanhaem, na ocasiao, com 107.000 hectares de area. Desse total, 
apenas 3.139 hectares eram ocupados por propriedades agricolas, 
cujo numero nao ia alem de 4. 

A produ9ao das 4 propriedades se limitava ao seguinte; 

Arroz   114,2 toneladas — 277 hectares 
Milho  31,8 " - 14 
Feijao  39,9 " — 33 " 
Mandioca (78)   114,2 " — 8 " 
Cana   68,8 — — 7 " 

A leitura destes dados quase que dispensa comentarios quanto 
a pobreza da economia itannense ate hem pouco tempo, mas faz 
levantar uma questao interessante quanto ao aproveitamento das 
baixadas umidas tropicais. O caso de Itanhaem pode ser generali- 
zado para certos trechos do literal brasileiro — a faixa costeira pro- 
priamente dita e muito arenosa, quase esteril para a agricultura, en- 
quanto que, no interior, o humus aparece, embora em camadas pou- 
espessas, as quais, se nao merecerem cuidado, sao facilmente esgo- 
taveis, quando utilizadas para a agricultura. Ora, na epoca do recen- 
seamento de 1920, o interior da baixada do Itanhem nao tinha ainda 
sido ocupado, senao esporadicamente. 

Nem os colonos no passado, nem os caboclos no presente, ha- 
viam conseguido formar no interior da baixada itanhaense, um ti- 
po de economia que conquistasse o solo agricola e que superasse, em 
valor, a parca produ9ao da industria extrativa. 

Essa a situa9ao em que se encontrava a regiao em estudo, ate o 
ano de 1927, quando alguns cidadaos de fora resolveram subir o rio 
Itanhaem, e iniciar, no baixo curso do rio Bianco, as primeiras der- 
rubadas para o plantio e cultivo de um produto que de ha muito 
era a principal riqueza agricola do litoral pauhsta — a banana, 

A cultura da banana no litoral paulista — O Brasil possui o "ha- 
bitat" previlegiado para a bananeira: "a musa paradisiaca" viceja 

(77) — Recenseamento do Bratil realizado em i de setembro de 1920 — Publica- 
930 do Ministerio da Agricultura, Indiistria e Comercio, 1932. 

(78) — Tal area de produgao se rcfere . 4 ,,.,oprIedade» agricolas do muni- cipio, nao aendo computadat as pequeninas rex;as que cercam a casa do cai^ara. 
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aqui por t6da parte, do literal ao sertao, das zonas das plamcie as de 
planalto, das encostas as zonas de serras. 

Consultemos os dados estatisticos oficiais (79) e veremos que a 
bananeira e cultivada em todas as regloes brasileiras, produzindo 
anualmente mais de 100 milhoes de cachos, quantidade jamais atin- 
gidas por outro qualquer produtor. Naturalmente, merce de certas 
circunstancias, algumas zonas sobressaem mais que outras, desta- 
cando-se pelo numero de touceiras cultivadas e pela quantidade de 
cachos produzidos. £ o que acontece com o trecho litoraneo que vai 
de Cabo Frio as costas catarinenses. 

O clima quente e umido; a topografia de planicies, com solos 
de aluviao; os rios e canais navegaveis, alem da proximidade dos 
grandes centros consumidores nacionais e de portos exportadores, 
tudo contribui para situar aquele trecho litoraneo no primeiro lugar 
dentro das zonas bananicultoras. Se as vantagens naturais pudesse- 
mos juntar algumas de ordem humana, estariamos hoje numa posi- 
§ao melhor entre os grandes vendedores mundiais de frutas (80). 
De fato, foram principalmente aqueles fatores naturais que permiti- 
ram, de ha meio seculo a esta parte, o desenvolvimento desse tipo 
de lavoura num trecho da nossa costa, que parecia relegado a um 
completo abandono no que dizia respeko ao seu aproveitamento agri- 
cola. A falta , porem, de melhor organizagao da produgao e do co- 
mercio, aliada a uma deficiente tecnica agricola, impediram ate ago- 
ra que nos tornassemos um dos donos dos mercados consumidores 
inter-americanos e europeus, como soi acontece com os produtores 
das Antilhas. Isto sem levar em conta o proprio mercado interno, 
sempre desprezado, mas muitas vezes o Salvador de varies produtos 
de nossa lavoura, de que a banana e um dos melhores exemplos (81). 

Alimento do pobre, como ainda e costume chama-la, a banana 
esta se tornando cada vez mais dificil de ser adquirida pelas clas- 
ses menos abastadas, devido ao seu prego sempre elevado. Os eter- 
nos responsaveis pelo elevado custo de nossos produtos agricola, o 
transporte e o intermediario, causam a banana males ainda maiores; 
fruta delicada, que nao pode passar muitos dias viajando e nem fi- 
car a espera do comprador, o mais das vezes perece ela nos vagoes 
das estradas de ferro, nos portos de embarque e mesmo nos postos 
de venda das nossas cidades, sem conseguir chegar as maos do 
consumidor, devido ao seu pre90 nada convidativo. 

Desde fins do seculo passado faz-se o cultivo da baneira nanica, 
para fins comerciais, na baixada litoranea paulista. Foi nos arredores 

(79) — Anudrio Estatistico Braslleiro — Institute Brasileiro de Geografia e Esta- 
tiatica — 1948. (80) — Usamos aqui este termo propositadamente, uma vei que assim e denosnina- 
da a banana no seu maior mercado exportador, que e Santos, como tarnbem nos mercados platinos, nossos maiores compradores. (81) — Para darmos uma ideia da importancia do mercado interno ptu-a a banana, 
citemos apenas o caso da capital paul sta, onde o consumo dessa fruta no ultimo quin- quenio foi em media de 7 milhdes de cachos anuais. 
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de Santos e de Sao Vicente que se plantaram, por volta de 1890, os 
primeiros bananais da especie ana, a chamada "musa cavendish" on 
"musa chinensis", como denominaram os cientistas a nossa tao co- 
nhecida bananeira nanica. 

As primeiras mudas foram trazidas das Canarias por alguns 
agricultores espanhois, ja radicadas entre nos, e plantadas nas var- 
zeas alagadi9as da baixada santista-vicentina. Encontrando ai um solo 
propicio ao sen desenvolvimento, aliado a mn clima quente e umido 
com pequena variagao anual, a bananeira logo se espalhou pelas 
terras que margeiam os cursos do Cubatao, Mogi, Quilombo, Juru- 
batuba, Bianco de Sao Vicente e pelas zonas ganhas ao mangue nos 
canais do Casqueiro e da Bertioga (82). 

Entre 1905 e 1911, Santos triplicou os sens bananais, passandc 
de 971.800 touceiras para mais de 3 milhoes. Nos primeiros anos do 
seculo, embora nao fosse ainda a baixada litoranea paulista a raaior 
zona prodntora, contudo ja concorria com uma boa parcela na 
exportacao nacional, toda ela encaminhada para os mercados do Pra- 
ta. Vejamos alguns dados que melhor explicam essas afirmativas (83): 

Exportacao brasileira (em cachos) 

Anos Brasil Santos 
1906   1.852.012   231 297 
1908   2 404 372   346 633 
1910   2 542 750   757 983 
1912   2 596 810   1 219 298 

Naquela epoca, os maiores portos exportadores eram os de Fie- 
ri anopolis e Paranagua, cuja banana era da especie chamada "bran- 
ca" e, nao. nanica; esta ultima so principiou a ser exportada pelo 
Brasil atravez do porto de Santos. 

A producao paulista, sempre crescendo, em breve ultrapassou 
a das demais zonas (84). Ate 1940, a expansao da lavoura bananeira 
no litoral paulista se fez ininterruptamente, ocupando areas cada vez 
mais vastas e mais distantes do porto exportador. Formaram-se, as- 
assim, em varios trechos da nossa costa, verdadeiras clareiras nas 
florestas das baixadas, onde a ocupa§ao humana passou a ser feita de 

(82) — Os solos agncolas da baixada litoranea paubsta sao todos de origem alu- 
viona! recente, trazidos das enconstas da serra do Mar; rcsultantes da desagrega^ao do 
gna:s, granito, xistos, etc., aparecem bastante misturados com arela. Nos arredores de Santos e Guaruja existem pequenas manchas de um solo mais fertil — a chamada "taba- 
tinga", de cor escura — pegajoso, bastante rco em materias organicas e considerado o melhor ate hoje encontrado para a lavoura bananeira. 

(83) — GRANATO (LOURENCO) — A Cultura da Bananeira — Sao Paulo, 1913. 
(84) — Para termos uma ideia do aumento da produgao paulista, basta tomarmos os dados de exportacao da decada 1925-1934, periodo em que a lavoura bananeira lito- 

ranea mais evoluiu; naquela decada, para uma exportacao total do Bras 1 de 63.672.000 cachos, Santos concorreu com 86,5% ou sejam 54.487.000 cachos. Nos ultimos anos esta 
contribuicao va" alem de 90%. 
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um modo mais amplo que no passado (85). Santos tornou-se o pri- 
meiro porto exportador de banana, nao so do Brasil, mas do mun- 
do (86). 

Embora com uma serie de falhas, que se notam em qualquer 
sitio de banana da costa paulista, e mister afirmar-se que esta lavou- 
ra, originada ha apenas meio seculo, nao so contribuiu para a cria- 
§ao de um novo tipo de riqueza, como tambem para um verdadeiro 
desbravamento de extensa area do nosso Estado. De fato, nos ulti- 
mos 20 anos, quando as terras da baixda santista-vicentina ja nao 
produziam mais o esperado, devido ao seu esgotamento, os bana- 
neiros viram-se obrigados a iniciar o que ha muito vinham fazendo 
os cafeicultores do planalto — o avango para as terras novas. Pas- 
samos a assistir, a partir de 1927-28, uma verdadeira corrida em di- 
refao as terras ocupadas por florestas tanto ao norte como ao sul da 
zona santista. Verdadeiras zonas pioneiras se formaram, entao, nesse 
trecho do Estado de Sao Paulo. 

Conquanto existam grandes diferengas entre as zonas pioneiras 
litoraneas e as do planalto, quer no que diz respeito aos metodos de 
ocupagao, quer nas suas consequencias, nelas se encontram alguns 
aspectos comuns. Por exemplo, no litoral as terras sao "griladas" 
como as do planalto; tambem sao elas ocupadas pela lavoura exten- 
siva para fins comerciais, de maneira que glebas devassadas ha 10 
ou 15 anos sao logo deixadas par tras como pouco produtivas, a me- 
dida que se vai avangando num desbravamento sem limites. 

Belo exemplo deste pioneirismo destruidor, iniciado em pleno 
seculo XX em varios trechos da nossa costa, nos e dado pela Baixada 
do Itanhaem, onde, ha justamente 20 anos, o homem vein desenvol- 
vendo uma das maiores areas bananeiras do pars, (foto 20) 

A cultura da banana na Baixada do Itanhaem — A maior rique- 
za da zona itanhaense, em toda sua historia, foi a banana, alias de 
aparecimento recentissimo, pois sua existencia economica data de 
menos de um quarto de seculo. 

Foi a partir de 1927 que, no vale do rio Branco, se iniciaram 
as primeiras plantagoes regulares para fins comerciais. Ate entao 
a bananeira se limitara aos arredores de Santos, como ja foi dito, 
devido principalmente ao problema do transporte. Enquanto os ba- 
nanicultores puderam, foram avassalando todas as terras aprovei- 

(85) — CARVALHO (MARIA DA CONCEICaO VICENTE de) —- O progresso 
da cultura e do comercio da banana no literal paulista", — Anais do IX Congresso Brasi- 
leiro de Geograf a, vol. IV — C. N. G., 1944, Rio. (gg) — Durante a ultima guerra. as d:ficuldades de transporte para o Prata. e a 
pcrda dos mercados europeus, causaram uma queda na produgao como se pode ver pelos 
dados de exportagao paulista. 1939   12.881.288 cachos 

1940   10.095.500 
1941   6.176.670 1942   3.313.155 1943   2.165.537 
1944   2.449.575 1946   4.779.216 
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taveis das vizinhangas do unico porto exportador. Mas, depois de uns 
30 anos de cultivo ininterrupto, aquelas terras comejaram a dar si- 
iiais de cansa90, e isto por volta da 1924-1925. 

Apesar de todas as vantagens levadas ate ai pelos produtores de 
bananas, come9aram eles a se inqnietar com a diminui9ao do rendi- 
mento e da qualidade da fruta, consequencia do esgotamento do 
solo. Como resolver o problema? Terras exitiam ainda a vontade, 
dentro de um mesmo ambiente 6tlmo para a bananeira, tanto ao 
uorte, como ao sui de Santos; mas o problema era o transporte ate 
aquele porto. O mar, a eterna e unica via perene de comunica9ao 
em nosso pais, ali estava, e verdade, mas para ser utibzado deman- 
dava a constru9ao de barcos de certa envergadura, e isso pedia ca- 
pitals nao pequenos. Ora, todos os que conhecem o cultivo e o co- 
rnercio da banana em nosso litoral sabem perfeitamente que, salvo 
raras exce96es, o bananeiro, por mais dinheiro que tenha, sempre foi 
infenso a grandes gastos no negocio a que se dedica. Isto explica por- 
que, ate 1930, os grandes produtores da baixada santista-vicentina 
procuraram exaurir o mais que puderam as terras da citada zona, 
onde tinham o transporte facil e barato, quase todo por agua, atraves 
daquela rede intrincada de rios e canais que a cortam em todas as 
dire96es, desde o porto ate a base da Serrra do Mar. 

Mas, depois de 1930, assistimos a mudan9a da zona produtora 
para outros trechos litoraneos; ja por aquela epoca, uma poderosa 
companhia inglesa, a "Cia. Brasileira de Frutas"- conseguira uma 
verdadeira "sesmaria" no vale do Juqueriquere, municipio de Ca- 
raguatatuba, onde em menos de dois anos plantou mais de dois 
milhoes de touceiras de bananeiars. 

A verdadeira corrida as terras novas, porem, teve lugar na dire- 
9ao sul, em demanda do vale do Itanhaem, e pelos rios Peruibe, Sao 
Louren90 e Juquia, onde hoje estao mais de 60^° dos bananais lito- 
raneos. 

Uma das razoes que explicam essa dire9ao tomada pelos bana- 
neiros santistas, alem de ja citada falta de terras, foi a passagem 
para o patrimonio do Estado, em 1928, da unica via-ferrea que serve 
um longo trecho do litoral paulista, a hoje chamada linha da Juquia 
e que rora construida em principios do seculo por uma companhia 
inglesa (87). A passagem da estrada de ferro, das maos dos ingleses 
para as do Governo paulista, fora recebida com grandes esperan9as 
nao so pelos moradores da zona, como particularmente pelos que, 
pretendendo abrir bananais na regiao, viam naquele meio de trans- 
porte uma saida para o seu produto; a Linha Juquid tinha sido um 
fracasso. ate entao, por ter parado no meio do caminho (88). 

(87) — A hoje linha Juquia fora, ate 1928, a "Southern Sao Paulo Railway". 
(88) — Infclixemente, aquelas esperangas foram vis; nao so a linha nao foi al&n de Juqut6, como tambem, salvo os trens diarios de passageiros que « nova diregao fe* correr, nada mais foi dado aos habitantes. 



— (51 — 

Quando, porem, os bananeiros principiaram a chegar ao vale 
do Itanhaem ai encontraram, com alias acontece em tooas as zonas 
»ovas, um trabalho de pioneirismo, feito a custa do sacrificio dos 
que foram os abridores das primeiras picadas. De fato, desde 1927, 
uns tantos cidadaos, na sua maioria fora dos negocios da banana em 
Santos, entenderam abrir bananais em Itanhaem. Para la se dirigi- 
ram, comprando pequenas "posses" as margens do rio Bianco, onde 
iniciaram as primeiras demibadas. 

Nao e precise dizer das dificuldades encontradas nos primeiros 
tempos, numa regiao, onde, entre outros males, existem os perigos 
das enchentes e da malaria. Alem disso, tudo era preciso vir de fora, 
pois, na cidadezinha de Itanhaen e nas praias proximas, nem tra- 
balhadores se conseguiam; dos viveres as mudas de bananeiras, dos 
instrumentos agricolas ao recrutamento de camaradas, tudo vinha 
de Santos (89). 

Se ja houvera ocupagdes esparsas e periodicas em trechos dos 
rios Brancos, Aguapeu e Preto, tanto no passado, como no seculo 
atual (90), esta ultima, isto e, a dos bananeiros foi que se tornou defi- 
nitiva, pois, alem de levar por ah a nosso ver, o unico produto capaz 
de criar vantagens economicas, introduziu uma riqueza apropriada 
as zonas pioneiras das baixadas alagadi9as do literal, Mesmo assim, 
s6 depois de quatros anos de luta e que se pode ter certeza de que 
os bananais iriam para frente. 

E' verdade que 'condigoes externas a zona em estudo a ajuda- 
riam a progredir, como o ja citado fato da ansiedade com que os 
bananeiros procuravam novas terras e o prego cada vez maior que 
produto atingia nao s6 nos mercados platinos, como tambem em 
certos paises europeus, agora igualmente fregueses da nossa banana 
(91). 

De qualquer forma, a partir de 1930, as areas cobertas com bana- 
nais foram aumentando extraordinariamente e o homem conseguiu, 
apesar da serie de dificuldades, se nao dominar o meio fisico, pelo 
menos veneer os mais prementes obst^culos e construir, em pouco 

(89) — Queremos lembrar aqui os noroes dos pioaeiros na abcrtura dos bananais itaohaenses; Jfoaqum Alexandre da Silva, o abridor das primeiras posses, nas margens do 
rio Branco e do Aguapeu; Otavio Ribeiro de Araujo e Jose R.be.ro de Araujo, que abri- ram oe prmeiros bananais. 

(90) — A ultima dessas ocupa?6es ocasionais datou de 1922-23, quando o Gorerno 
do Estado concedeu a varias families japonesas uma vasta area no medio curso do rio Branco, onde hoje estao os banana s dos sitios Santa Clelia e Monte Alegre; estes imigran- 
tes, cujo numero nao nos foi possivel saber, iniciaram os seus trabalhos de cultivo de 
arroz, mas. foram em grandc parte mortos por uma das enchentes avassaladoras. que anual- mente se repetiam na zona. Os poucos remanescentes de tao infeliz grupo de colonos 
abandonaram as terras, indo para o vale da Ribeira. 

(91) — De fato, a partir de 1928, quando o Estado de S. Paulo conseguira a lideranca da exportagao de banana no pais, alem dos mercados do Prata que sempre foram os mais importantes, a Gra-Bretanha e a Holanda passaram tambem a comprar-lhe esse produto. Foi ass'm que, naquele ano, dos 5.025.534 cachos exportados por Santos, 869 557 se- 
guiram para a Gra-Bretanha e 308.383 para a Holanda. 



— 62 — 

tempo, a maior area entao cultivada com bananais novos na zona 
litoranea (92). (f'otos 21, 22 e 23) 

Tal foi o aumento das areas cultivadas, que a partir de 1931 a 
ferrovia ja nao dava vazao ao transporte de cachos, obrigando os 
produtores a procurar outro meio de transporte. For assim que, na- 
quele mesmo ano, se construiu o primeiro barco de alto-mar, de 100 
toneladas, para o transporte da banana de Itanhaem a Santos. 

Em menos de 5 anos, a corrida as terras itanhaenses foi como 
que uma miniatura das que se vinham dando no planalto com ter- 
ras novas, em rela^ao ao cafe, apenas com grandes diferengas quan- 
aos sens resultados demograficos e economicos para a zona onde 
tinha lugar. 

Para quern conhece a evolugao de uma zona pioneira do pla- 
nalto, onde, logo apos as primeiras derrubadas e primeiras colheitas 
de subsistencia, se espalham como que por milagre os sitios e as 
fazendas com suas casinhas txpicas e, logo em seguida, as lavouras 
de cafe ou de algodao, as pastagens, as sedes definitivas, para de- 
pois, principiarem a aparecer os povoados, que se vao transformando 
aos poucos em cidades, com seu borborinho comercial, — o quadro 
de uma zona pioneira da baixada litoranea ha de causar espanto. 
Aqui, nao se nota aquela vitalidade de que o pioneiro planaltino 
esta possuido. Bastam os exempos de Caraguatuba, Barra de Una, 
Bertioga e Itanhaem, para que avaliemos as diferemjas citadas; 
nenhum destes locais revela que as terras de sens arredores foram 
ocupadas recentemente por uma riqueza que.pesa na balanga ex- 
portadora paulista. Um simples exame dos metodos agricolas ]5rati- 
cados nos bananais e de como se vendem as suas colheias, explicara 
aquela serie de diferen9as. 

A cultura da banana e a tecnica agricola regional — Embora 
saibamos que o nosso agricultor nao tern muito amor a terra e cjue, 
por isso, pratica um semi-nomadismo agricola, como hem o demons- 
tra o caso do cafe, contudo, o lavrador do planalto ainda dedica ao 
trecho novo em que vai fixar-se um certo cuidado, que se pode notar 
desde os aspectos da lavoura ate as residencias dos donos ou dos 
colonos. Nos bananais, nada se observa que possa mostrar, ainda 

(92) — Em 1929 nao :a alem de 150 alqueires as terras cultivadas; em 1933 se ele- vava a perto de 1.000 alqueires, com cerca de 2.000.000 de touceiras plantadas; em 1939 o 
numero de touceiras ia alem de 4.500.000, segundo dados colh'dos na prefeitura local. 
Segundo dados fomec dos pela Agencia Regional da Secretar a da Agricultura em Santos, eram os seguintes a d'stribuigao e o numero de touce'ras dos bananais do vale do Itanhaem, em 1946 

— Em Produ^ao — Em Formagao Ro Branco   1.153.500   175.100 
R'o Aguapeu   1.035.905   163.93 i) Rio Preto   842.763   236.410 
Total  3.032. 163 .. 595.439 

Os dados ma s recentes que conseguimos obter foram C-stes de 1946, Sabemos, no en- tanto, por informa^oes colhidas entre os bananeiros, que entre 1946 e 1949 plantaram-se tnais de 1.000.00 de touceiras. principalmente no vale do R o Preto. 
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que de leve, uma certa fixagao do homem ao solo. Antes de tudo, a 
maioria dos bananeiros nao mora nos suas propriedades (no caso de 
Itanhaem, a totalidade): entrega-as a feitores, na maior parte anti- 
gos trabalhadores de sitios' e estes, por sua vez, aliciam os homens 
necessaries ao trato da lavoura. 

O metodo de trato aqui e tambem completamente diferente do 
que costumamos ver no planalto. Senao, vejamos. 

Boa parte das terras da Baixada itanhaense era coberta de flo- 
resta secundaria n'algumas partes e de capoeiroes noutros trechos. 
De fato, justamente onde principiaram a ser plantados os primeiros 
grandes bananais da zona, as terras ja tinham sido tocadas havia 
quase uma decada pela leva de japoneses que ali nao parara dois 
anos. Ja nos rios Preto e Aguapeu e nos seus varios afluentes, a flo- 
resta, salvo as arvores mais uteis para a produgao de madeiras, per- 
manecia intata. 

Tanto nos trechos dos capoeiroes do rio Bianco, como nos da 
floresta verdadeira, o primeiro trabalho a fazer foi sempre o da ro- 
gada do sub-bosque, o que se chama limpeza e que consiste no des- 
bastamento dos arbustos, dos galhos mais baixos, dos cipos, de tudo 
enfim que dificulte a penetragao e livre transito pelas areas flores- 
tais. £ a mesma operagao que na zona cacaueira de Ilheus tern o 
nome de "cabrocamento" (93). 

Feita a limpeza, inicia-se o plantio com a abertura de covas 
mais ou menos alinhadas, com quatro metres de distancia a separar 
umas das outras, e onde se langa o rizoma (a "muda", como e co- 
nhecida). Em seguida, faz-se a derrubada; vem abaixo as grandes 
Arvores que haviam sido deixadas intatas, quando do trabalho da 
"limpeza". Oito ou nove meses depois, quando as touceiras se 
acham em pleno desenvolvimento, faz-se a bategao da jangada, que 
nada mais e do que corte da galharia toda que esta no chao, a custa 
da foice e do machado, bem como a separagao dos troncos maiores, 
procurando-se livrar o bananal daqueles impecilhos que vieram 
abaixo com a derrubada. Todo esse conjunto vegeteal, assim traba- 
Ihado, vai servir nos primeiros anos de verdadeira adubagao natu- 
ral ao solo recem-aproveitado. Ja entao, com mais de um ano, o ba- 
nanal formado da o sen primeiro cacho. 

Como acabamos de ver, a penetragao numa floresta da bai- 
xada e diferente da que se realiza no planalto; naquela nao se faz a 
derrubada total da mata logo de inicio e nem ha a queimada. Ora, 
isto vai ter consequencia no trato da lavoura bananeira, pois nos 
primeiros anos de produgao, mesmo que o bananeiro seja capricho- 
so, nao podera carpir seus bananais. Os troncos das arvores impedi- 
rao tal servigo. Tera, entao, que usar a foice e mais comumente o que 

(93) — MONBEIG (PIERRE) — Ensaios de Geografia Humana Brasileira (cap. .. 
A ^erra do cacau, pag. 149 — Sao Paulo. 
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ele chama de "penado" (94), fazendo tao somente as tipicas ro^a- 
das, tres a quatro v^zes ao ano, em media. 

Chega o momento em que se principia o verdadeiro trato do 
bananal. Os metodos usados em todo o literal paulista sao os mes- 
mos e ja foram de ha muito descritos e explicados, sempre com o 
intuito de melhora-los, por varios tecnicos e agronomos da Secretaria 
da Agricultura (95). 

Na realidade, porem, e, portanto, na pratica, aqueles metodos 
de trabalho limitam-se ao seguinte: 

Iniciada a produgao, o bananal passa a ser ro9ado, no minimo 
tres e no maximo cinco vezes por ano, a foice ou a "ferro" (96) (6ste 
ultimo e mais usado); nos ultimos 10 anos, alguns bananeiros tem 
usado o processo da capina, que embora mais caro da, como e natu- 
ral, maior resultado. Infelizmente, porem, a maioria continua achau- 
do que a bananeira nao necessita de muito cuidados... 

A16m das rogadas ou carpas, outio importante service nos ba- 
nanais e a abertura de valas de drenagem. Situados em grande par- 
te nas baixadas alagadi^as, os bananais nao podem permanecer en- 
charcados. Embora a bananeira tenha necessidade premente de agua 
abundante, nao deve esta permanecer estagnada e nem mesmo cor- 
rer pelos bananais a dentro. Logo, faz-se mister a abertura de va- 
las, que constituem o servi90 mais caro num bananal. As valas tem, 
em geral um metro e meio de profundidade, por 60 cm. de largura, 
e acabam constituido uma verdadeira rede de drenagem por toda a 
lavoura. 

Esses servicos, que acabamos de enumerar, sao mais comuns; 
mas, num bananal ja formado, ha um importante problema a re- 
solver- que e o debaste (97). Consiste na elimina^o dos rebentos em 
excesso nas bananeiras, pois, quando deixados, prejudicam a forma- 
do dos cachos, reduzinao-os no tamanho e na qualidade. Ao env^s 
de cachos com nove pencas ou mais, teremos num bananal mal des- 

(94) — Penado — ferro de cortar capim. 
(95) — GRANATO (LOUHENQO) — A cultura da Bananeira — Sao Paulo, 1913. SHIMIDT (CARLOS BORGES) — A cultura pratica da bananeira nanica no It- toral norte paulista" — Sao Paulo. 1934. 
MEDEIROS (NARCISO) — A bananeira (instru^oes pratica para a sua cultura) — 

Bol. da Secretaria na Agricultura — Diretoria da Publtcidade Agricola — Sao Paulo, 1935. MEDEIROS (NARCISO) — A cultura da Bananeira — Bol. 3 da Secretaria da Agncultura — Departamento do Fomento da Produ^ao Vegetal — Sao Paulo, junho de 1937. 
(96) — Ferro — Denominagao tambena usada para o penado. 
(97) — MEDEIROS (NARCISO) — op. cit. "O desbaste, limitando e motodizando a numero de plantas por covas, educa as touceiras, no sentido de regularizar e equilibrar a 

produgao, nao em quantidade, mas em qualidade. . . Antes de iniciar o desbaste, o lavrador deve saber o numero de plantas que deve de;aar por touceira. Na cultura metodica e ra- cional, costuma-se conservar apenas tres individuos, isto e, a planta inicial e dois reben- 
tos. Assim, quatro meses depots da data do plant-o, inicia-se o desbaste, deixando apenas a muda inicial e o rebento que estiver aa ndo nesse momento. Quatro meses apos, no se- gundo desbaste, ou oito meses apos o plantio, ficarao as duas plantas do primeiro e mais 
mn rebento, o que estiver mais novo na ocasiao. Aos doze meses faz-ae a mesma coisa, ii- 
cando eotao na touceira quatro individuos, mat um prestes a ser cortado com o pri- meiro cacho*. 
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bastado uma prodi^ao em que o mimero de "descartes" supera o 
de exportagao (98). 

Rocadas, abertura de valas, desbaste, sao os servigos mais im- 
portantes que se observa nos nossos bananais litoraneos, ao lado, e 
claro, do trabalho das colheitas. Estas, alias constituem tambem 
um dos aspectos mais comuns numa lavoura de banana. Entre ou- 
tras vantagens que um bananal oferece, a das varias colheitas anuais 
e a mais interessante; de fato, das inumeras e importantes riquezas 
agricolas brasileiras, a banana e a unica que mensalmente esta dando 
os seu frutos. 

Duas vezes por mes em media (na epoca do verao ate tres), os 
sitios de banana estao no que se chama periodo de corte, isto e, 
epoca de colheita. Durante tres ou quatro dias, todos os trabalha- 
dores dos sitios sao convocados para ajudar no corte; dois ou tres 
homens dirigem-se aos talhdes do bananal, munidos de um penado 
e vao cortando os cachos que estao "de vez", isto e mais gordos e 
prestes a iniciar o amadurecimento. A medida que vao sendo corta- 
dos, os cachos sao imediatamente carregados pelos demais cama- 
radas, que os vao depositando nas picadas (99) de onde sao por sua 
vez baldeados para o porto mais proximo a beira do um rio ou de 
uma gamboa (foto 24, 25 26) (100), e ai embarcados em chatoes de 
madeira que, rebocados por uma lancha a gasolina e as vezes a 
varejao, (Foto 27) levarao a fruta ate Itanhaem, no chamado porto 
do Baixio. Neste porto a banana e baldeada para os vagoes e ga- 
leras da Linha Juquia (fotos 28, 29 e 30) ou sao colocados em bar- 
cos maiores para o transporte por mar ate o porto de Santos (101). 
(foto 31) 

Os cachos destinados a exportayao sao em parte acondiciona- 
dos em involucros feitos de tabua ou de centeio, este ultimo mais 
caro, mas com a vantagem de nao machucar a fruta nem mofar. Ape- 
sar de a banana, assim embalada, alcangar nos mercados consumido- 
res um prego melhor, que vai de 1 a 1,5 peso argentine, sobre o 
prego normal, mais de 50% das frutas exportadas vao a granel. Di- 
ga-se de passagem que este sistema de embalagem se iniciou quando 
se comegaram a vender os primeiros cachos aos ingleses e holande- 
ses, ha uns 20 anos atras; se este sistema de embalagem trouxe van- 
tagens economicas, contudo essas nao sao bem aproveitadas, pois 

(98) — Descarto — Denomina-se ass m o cacho com menos de oito pencas e que nao 
serve para exporta(;ao; os descartes sao deixados para o consumo intemo, sendo Santos e 
Sao Paulo os seus ma'ores centros consumidores. (99) — Picadas — Sao trilhas ou pequenos ^carreiros", que se fazem pelo interior -dos banarais, a guisa de caminhos, por onde os camaradas levam os cachos at§ a I nha de 
trole ("decauviilc") ou ao porto mais proximo. 

(100) — Gamboa — Pequena lagoa em comunicagao d'reta com o r-o e que na maioria das vezes nada mais 6 que um antigo leito abandonado, aprovertado pelo homem para a construgao de seus portoi de embarque, dev'do a tranquilldade das aguas. 
(101) — Alguns sitios sltuados as margens do rio Aguapeu possuem llnhas de troles ■<liretas ate os tr'lhos da Juquia, em Suarao, V la Atlantico etc.. 
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obrigou a uma fiscaliza^ao maior no porto de Santos, onde grandes 
partidas de banana tem sido embarcadas com cachos de menos de 
oito pencas, escondidos sob o empalhamento... 

Nos sitios maiores, cujas distancias do interior dos bananais aos 
portos .de embarque sao as vezes de quilometros, existem redes de 
"decauvilles" ou linhas de troles, como sao chamados comumente, 
assentadas sobre trilhos de ferro ou de madeira; vagonetas com ca- 
pacidade para 100 cachos em media e puxadas por maquinas a oleo 
ou a gasolina, levam entao a fruta para um porto so, onde se reu- 
nem os chatoes. 

Qualquer bananeiro que queira tirar lucros de suas planta90es 
terd de, algumas vezes por ano, cuidar dos problemas de que fa- 
lamos. Mas, e aqui entra o aspecto verdadeiramente "metodico e 
racional" de que nos falam os tecnicos, serao aqueles tipos de ser- 
vi90s, feitos o mais das vezes sem cuidado, os unicos que se devem 
levar em conta numa lavoura de banana? Parece-nos que nao. Aque- 
les servi90s requeridos por um bananal, acrescentariamos mais um, 
o do trato da terra. Sim, a principal razao para uma boa lavoura e 
uma boa terra; mas essa nao nos e dada apenas pela natureza; ela 
e tambem conseguida pelo proprio esf6r90 do homem, que, a custa 
da tecnica pode fazer milagres. 

Infelizemente, porem, assunto de tanta importancia para qual- 
quer regiao, mormente para as brasileiras, na sua maioria sob climas 
tropicais, nao foi ainda levado em conta pelos nossos agricultores. 
Ja pela ignorancia, ja por desleixo, e as vezes por uma economia des- 
cabida, o fato e que, ate agora, poucos foram os nossos lavradores 
que deram a terra os cuidados que ela merece. Ha mais de meio 
seculo que se planta banana na baixada litoranea paulista, mas so- 
mente de alguns anos para ca e que uns poucos bananeiros princi- 
piaram a falar na aduba9ao de terrenos ja cansados, e nas carpas ao 
enves de ro9adas nos bananais. 

Nao e para admirar, pois, que os bananais de Itanhaem per- 
mane9am, ainda quanto ao seu trato, dentro daqueles mesmos me- 
todos empiricos introduzidos na baixada santista hd meio seculo, 
quando da abertura das primeiras lavouras de exporta9ao. 

Ora, se ao lado do fator solo, que, como vimos, nao e dos me- 
Ihores, aliarmos os fatores de ordem Humana, isto e, os bisonhos me- 
todos de explora9ao da terra praticados pelo nosso agricultor, tere- 
mos as razoes porque, numa regiao como a da Baixada Itanhaense, 
com uma explora9ao agricola que nao data de um quarto de seculo, 
ja se notam vestigios de decadencia, com bananais abandonados no 
meio do mato, casas em ruinas, portos destruidos, etc. 
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FOTOS 21, 22, 23 
em Itsmhaem — Nas duas primeiras fotos, bananais 

i. menos vigo.sos, durando apenas ccrca de S anos. Na tj>. um banana I no vale do rio Branco (fazenda Aurea), 
'i muito melhor, unia vtz que se desenvolve sobre terre- 

noa pianos, (fotos A. R. Penteado) 



FOTO 24 
Fequeno porto no rio Branco, oude a banana e embarcada em 

cbatoet de a!to-mar que a leva diretamente a Santos, (foto A.R. Penteado). 
FacuWade de Fllosofia 

Clfticias e Letras 
mtral 

w 

FOTOS 20, 26 
Vista geral do porto do Balxlo. (Foto do autor). 

Embareadouro no alto rio Branco, onde circulam chatas de pe- 
queno tamanho devido nao so ao regime irregular do rio, como 
ao fato de ser ele cheio do meandros e do ter sen leito mal 
cuidado, como so f| na fotografia seguinto. (Fotos A. R. Pentea- 

do e Ary Franga). 



FOTO 27 O transporte da banana at(§ o porto do Baixio em Itanha^m e 
fcito em "chatas" rebocadas por lanchas £1 gazolina ,ou vare- 
jao nos trechos em que o rio nao perniite o reboque, como se 

ve na foto. (foto A. R. Penteado) 

w 

FOTOS mt 29 
ve-se o porto do Baixio onde chegram as chatas carre- gadas e bananas para o embarque pela estrada de ferro Das 

s :,0 xaeao os cachos aao transportados por meio dc daias (.Folos do autor). 



foto so Factddade de Filosofla 
Vista gcral do porto do Baixio (foto do | t 

Cengs': 

POTO 31 
Ghatoes de alto-mar, de maioi' calado que daqueles que per- 

correm os rios da Baixada Interior, sao rebocados por pequenos 
rebocadores a oleo ate Santos. Na foto ama destas embarcagoe.?. 
passando defronte o porto do Baixio em ItanhaSm. (foto do autor) 
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Alias, esse descaso para com a terra aravel e mal antigo, entre 
n6s, pois data das primeiras tentativas de lavouras comerciais feitas 
em varios trechos da nossa costa pelo portugues, e vem de ha muito 
sendo discutido para que fiquemos martelando sobre ele (102). Se 
o citamos foi apenas para mostrar que a lavoura bananeira, em 
Itanhaem, e mais um exemplo do nosso descaso pela terra, e mais 
uma reprodugao da paisagem agricola paulista, onde o homem, na 
sua ansia de terras novas, vai avassalando tudo na sua frente, dei- 
xando para traz as tao apregoadas "terras cansadas". 

102 — BERLINCK — E. L. — op. cit. OLIVEIRA — AM6RICO L. BARBOSA DE — Estudos Brasileiros de Economia — 
O Desenvolvimento Planiiicado da Economia Brasileira — "Fundagao Getulio Vargas" 
— Monogratia n. 1 ano I vol. I, junho de 1946. 



CONCLUSOES 

Diante do que acabamos de expor com rela^ao as paisagens 
geograficas da Baixada do Itanhaem podemos concluir: 

1) A Baixada do Itanhaem e uma por^io das inumeras baixadas 
tropicais que compoem grande parte do literal brasileiro; alem 
disso, faz ela parte da regiao paulista que apesar de ser a mais antiga 
do ponto de vista do povoamento, ainda esta a espera da colonizagao. 

fi que alguns fatores naturais, partlcularmente o clima e os 
solos, aliados a inumeros fatores de ordem humana impediram que 
as varias zonas tropicais do nosso literal fossem para fiente, acom- 
panhando o progresso das demais terras paulistas. Somente quando 
o homem soube fazer-se prevalecer, reagindo com energia contra 
aqueles fatores natmais, foi que alguns trechos da nossa costa (in- 
fimos na sua superficie ate agora), se transformaram, aparecendo 
entao uma paisagem nitidamente humanizada (casos das ilhas de 
Sao Vicente e de Santo Amaro, esta ultima parcialmente apenas). 

2) Ora, a Baixada do Itanhaem esta entao no grupo das demais 
baixadas paulistas ate o momento, dominadas pelo meio fisico. O 
homem por enquanto, pouco ou mesmo nada fez para que ela se 
distinguisse das suas congeneres, e apresentasse aspectos de uma 
humanizacjao bem adiantada. 

Si a popula9ao adventicia, representada pelo bananeiro e pelo 
veranista, trouxe o seu quinhao para uma melhoria local, esta me- 
Ihoria nao passou ainda de uma fase de experiencia, desde que lem- 
bremos do estado em que ainda se encontra a maior parte da po- 
pula^ao nativa representada pelo personagem tipo da regiao, o 
cai^ara. 

3) Sem haver uma conjugaijao de esforgos dos ties fatores hu- 
manos que ate agora tern agido separadamente em Itanhaem — o 
poder publico, o veranista e o bananeiro — a regiao jamais podera 
ir para frente, pois a sua populagao nativa nao tern capacidade para 
assimilar por si propria, o pouco que cada um d'aqueles tres fato- 
res Ihe trouxe de bom, ate o momento. 

4) A pequena cidade de Itanhaem e um exemplo daquela fase 
de experiencia, ja pelo seu aspecto de um micleo urbano que mal 
sae de uma modorra vinda do tempo colonial, ja pelo nenhum papel 
que representa como centre de uma regiao possuidora de uma ri- 
queza da alta importancia para o Estado. 
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5) Sob a diregao dos poderes publicos si possivel, mas obriga- 
toriamente com sua aquiescencia e ajuda, deve-se o quanto antes, 
iniciar um trabalho de recuperate (de verdadeira ocupato, seria 
o termo) do literal, atravez de uma rea§ao energica, onde se enca- 
deassem todos os sectores de uma racionalizato do trabalho: da 
construijao de vias de comunicagdes ao saneamento; da instrugao 
e alimentagao do caigara ao seu prepare tecnico para a pesca ou para 
a lavoura; da ocupagao de fato da terra, com seu aproveitamento 
intensivo, a uma produgao organizada e de interesse economico. 
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