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EXPLICAgAO 

Ja se passaram, cerca de dez anos desde a primeira vez que 

tivemos oportunidade de percorrer algumas partes da Baixada 

do Ribeira. Na ocasiao participamos de uma excursao organiza- 

da e orientada pelo prof. Joao Dias da Silveira, prof undo 

conhecedor da area visitada. Desde entao tivemos oportuni- 

dade de voltar na Baijala por vdrias vezes, repetindo percursos 

ja efetuados e sempre acrescentando conhecinnentos sobre no- 

vas porgoes dessa parte do territorio paulista. Em quasi todas 

essas excursoes tivemos a companhia e orientagao do prof. 

Joao Dias da Silveira, responsavel pela iniciativa da maior par- 

te delas. A ele devemlos, conseqiientemente, a possibilidade de 

conhecer a area do Ribeira; as suas observagoes, sempre apro- 

priadas, devemps muitissimo do interesse despertado em nos 

pelo melhor conhecimento e interpretagao de seus multlipos 

problemas. 

Alguns aspectos peculiares a regiao foram se fixando a 

medida que melhor a conhecfamos. Antes de mais nada, cha- 

mou-nos a atengao, de resto como a todos que entram emj con- 

tacto com) a area em questao, o fato de ser um territorio pra- 

ticamfente a margem do espago economlico paulista, isolado em 

relagao a maioria dos processos de valorizagao interessando 

territorios do Estado de Sao Paulo .A Baixada do Ribeira con- 

tribuia para a paradoxal situagao de uma orla litoranea pouco 

povoada, economicamente sub-desenvolvida, em face de um 

interior cuja expressao economica era indiscutivel. Impressio- 

nou-nos, mais que qualquer outro, o fato de no Sul do Estado 

de Sao Paulo, junto a costa, a distancia relativamente pequena 

da capital, existir um verdadeiro "sertao do litoral.. Em fimf 

como sugestivamiente percebeu Papy, uma area a margemj do 

imperio do cafe, e comjo lembraram Silveira e Araujo Filho, 

este a proposito da Baixada do Itanhaem, uma area litoranea 
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em sua maior parte a aproveitar, dentro de uma unidade poli- 

tico administrativa em que, atraves de processes de pioneiris- 

mo, a posse e valorizagao das terras se verificava em diregao 

oeste, transbordando de seus limites e atingindo o Norte do 

Parana e Sul de Mato Grosso, a listancias enormes do litoral. 

Julgamos do maior interesse perceber as razoes desse para- 

doxo, ja que para o caso da Baixada do Ribeira ele nao poderia 

ser justificado ,com5o para pequenas baixadas ao longo do lito- 

ral Norte do Estado, por uma decadencia decorrente da perda, 

pelos seus portos ,de retro-terras captadas por um sistema fer- 

roviario convergente para o binomjo Sao Paulo-Santos. Isso 

porque a Baixada do Ribeira, pela sua m;aior expressao territo- 

rial poderia, por si so, independenterr^nte de articulagoes com 

as terras planaltinas, constituir retro-terra que alimentasse as 

fungoes portuarias de suas cidades litoraneas. Intrigou-nos, 

justamente ,o fato de que a presenga desse "sertao de litoral" 

relacionava-se nao somente com uma situagao de isolamento 

em face do planalto mps, tambem, em face do proprio mar. 

Outro fato que nos chamou a atengao foi o carater tropical, 

quente e umido, que mjarca as condigoes climaticas da Baixada. 

Consideramps significative que a experiencia representada pe- 

la organizagao economica do espago paulista tenha sido enca- 

rada sob a luz da conquista de areas tropicais, se bem que com 

peculiaridade proprias, quando nessa organizagao praticamen- 

te ficou descartada a regiao do Ribeira. A tropicalidade indis- 

cutivelmente mais nitida da Baixada teria sido um fator de 

seu isolamjento dentro dos processes que levaram a formagao, 

em Sao Paulo, de uma "civilizagao circunscrita ao planalto"? 

Por outro lado, considerada a im'portancia da tropicalidade co- 

mo uma das inconfundiveis marcas da realidade geografica 

brasileira, julgamos nem sempre justificado o desinteresse ge- 

ralmente demonstrado para com a Baixada, unidade geografi- 

ca nitida ,verdadeiro laboratorio, justamente, para a considera- 

gao dos problemas peculiares ao mjundo tropical. 

Ao lado dos fatos acima, e possivel le ser encarado em con- 

junto, dadas as correlagoes inevitaveis, e o fenomeno verda- 

deiramente merecedor de maior atengao, relative a Baixada 
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como palco de numerosas iniciativas no sentido de criar mi- 

cleos coloniais. A Baixada tropical quente e umida, mais uma 

vez paradoxalmiente, foi objeto de sugestivas experiencias de 

colonizagao comi elementos estrangeiros da m[ais variada pro- 

cedencla, dentro de um Estado onde o enorme afluxo de imi- 

grantes poucas vezes criou processes de colonizagao nas mes- 

mas bases que nos estados do Sul, Santa Catarina e Rio Gran- 

de do Sul especialmente. Inevitavelmente ocorre perguntar 

o porque dessa atengao pela Baixada, demonstrada por ini- 

ciativas que se sucederam, irregularmiente, desde ha um secu- 

lo. Principalmiente, ocorre perguntar o porque de novas ini- 

ciativas quando as precedentes nao obtiveram resultados satis- 

fatorios. O insucesso comumi a maior parte das experiencias 

de colonizagao nessa parte do Estado, velhas de um seculo e 

interessando colonos de varias procedencias, leva inevitavel- 

mente a pensar no vale do Itajaf, onde a antiguidade do pro- 

cesso de colonizagao e a mesma, mas onde houve maior homo- 

geneidade por parte de elementos colonizadores e, geralmente, 

considerado exemplo de colonizagao com resultados satisfato- 

rios. Pen^amps que seria interessante verificar quais as ra- 

zoes do insucesso da colonizagao na Baixada, verificagao que 

reputamos tao imlportante, ou mais, que as razoes do sucesso 

no vale do Itajai ou em] outras partes. 

Os contactos relativamente freqiientes com, a regiao, a re- 

lativa domesticidade com seus problemas, as interrogagoes 

suscitadas, permitiraml que fosse escolhida comp area de pes- 

quisa; portanto, o tema do trabalho que se vai ler nao foi de- 

terminado a priori, mas, sim, fruto da experiencia adquirida 

anteriormiente. 

* 

* * 

Tendo sido o presente estudo conseqiiencia de uma esco- 

Iha ditada pelo interesse cientifico pela area, e nao pelas faci- 

lidades de trabalho que ela pudesse proporcionar, compreende- 

se que as condigoes de pesquisa nem sempre foram muito favo- 

rveis. As distancias que separam as areas objetos de pesquisa, 

de Sao Paulo, embora nao sejam1 realmente rriuito grandes, 
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constituem um(a das dificuldades a superar, principalmente 

considerados os mjeios atuais de acesso a regiao (*). Dentro da 

propria Baixada foram inumieros os problemas a enfrentar e, 

em certos casos, tivemos de desistir de visitar algumas areas, 

a exemplo das banhadas pelo rio Una de Prelado. Conforme 

lembramos mais adiante, nao incluimos essas areas nas nossas 

consideragoes. Dentro do possivel percorremlos, pelo menos 

um,a vez, todas as demais partes da regiao, tomjando contacto 

direto com suas paisagens culturais, tentando interpreta-Ias e 

promovendo entrevistas diretas com o homem! do campo ou 

obtendo informagoes indiretas com o mais variado tipo de in- 

formantes. Nossa maior preocupagao foi a de penetrar na vi- 

da regional, tentando sentf-la ,se isso fosse possivel, quase co- 

mo um seu morador, ao mesmo tempo polendo interpreta-la 

no seu todo, em' conseqiiencia da visao propiciada a quern a ve 

de fora. Nesse sentido fizemos o possivel, reconhecendo que a 

assiduidade dos contactos com, os problemas regionais poderia 

ter sido rrtaior. Convem reconhecer, entretanto, que a pesqui- 

sa cientifica em geral, e a de certos ramos da ciencia, inclusive 

a Geografia, em particular, nao recebe amparo sequer media- 

namente satisfatorio. A experiencia que tivemos. se nao exis- 

tissemj outras, valeu como demonstragao das dificuldades de 

toda natureza que deve enfrentar quern se aventura a um tra- 

balho geografico que nao seja somente de gabinete .Estamos 

convencidos que, se o Estado fornece algumas possibilidades 

para quern o desejar, de obter uma formagao profissional de 

nivel superior, o mesmo nao acontece corrio seria de esperar, 

entretanto, para os que queiram se dedicar a pesquisa cientifi- 

ca. Esta, inevitavelmente, torna-se fruto de interesse daqueles 

que foram selecionados pela propria condigao economica e nao, 

necessariamente, basicamente pela vocagao e capacidade cien- 

tifica. Tais consideragoes nao sao feitas com o objetivo de jus- 

tificar as falhas que, com certeza, serao encontradas, e nume- 

rosas, na leitura do presente trabalho. Pretendem, somente, 

contribuir, com mais uma referencia, na soma de vezes que se 

(♦) Na ocasiao nao estava concluida a BR2. 
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tem manifestado sobre as condi^oes em que se realizam os tra- 

balhos cientificos no pax's. 

* 

* ♦ 

Alem das observagoes diretas nas diferentes partes da 

regiao, naturalntente recorremos a bibliografia, a que de for- 

mia nenhuma poderiamos nos furtar .Em| alguns casos porque 

se tratava de obter elementos estatisticos, necessarios para me- 

Ihor situar os problemas estudados; em outros casos, porque 

nao seria honesto desconhecer as observagoes que ja foram 

feitas sobre a regiao, principalmiente porque os elementos apre- 

sentados poderiam nos servir, como nos serviram, para melhor 

compreensao dos fenomenos estudados. 

Pela bibliografia elencada no fim deste trabalho, e que se 

limita ao que foi consultado e na maioria esmagadora dos casos,. 

citados, percebe-se que nao tem sido poucos os escritos que in- 

teressam aspectos da regiao em estudo. Todavia, pouquissimsos. 

sao os trabalhos de natureza geografica e, entre eles, nada ha 

relativo a estudos de Geografia Hum(ana que abarque toda a 

area. Este foi, de resto, m/ais um dos motivos que nos levaram 

a escrever um estudo de Geografia Humana sobre a Baixada 

do Ribeira, dado que o trabalho nao pecaria por falta de origi- 

nalidade. 

O melhor trabalho geografico sobre a Baixada do Ribeira,. 

embora visando-a sob o ponto de vista da Geografia Fisicar 

mas com, excelentes observagoes e sugestoes relativas ao ho- 

mem!, e o de Joao Dias da Silveira (I). E' indiscutivelmente 

ponto de partida para todos que desejaremj entrar em contacto 

com a regiao. Foi principalmente nas observagoes do autor ci- 

tado que nos baseamos para apresentar a parte do trabalho 

relativa a uma sintese do quadro natural. Com, interesse ex- 

clusivamente para os problemas morfo e geomorfologicos te- 

(I) SILVEIRA, Joao Dias da — Baixadas Litoraneas Quentes e 
tJmidas, Tese de Concurso a Cadeira de Geografia Fisica da 
Faculdade de Filosofia, Cienicas e Letras da Universidade de 
Sao Paulo, Sao Paulo, 1950. 
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irtos, tambem, o trabalho de Ab'Saber, relative ao conjunto 

do literal paulista (II). 

No conjunto das obras sobre aspectos da Geografia Humja- 

na destaca-se a de Nice L. Muller (III) que, entre as areas de 

amostragenx tomjadas para sua excelente tese de concurso, es- 

eolheu as de Iguape e Registro. A parte as de Silveira, feitas 

mais em fungao das paisagens naturals, as observagoes da au- 

tora de "Sitios e Sitiantes" sao as unicas, interessando a geo- 

grafia hum ana regional, apresentadas como resultado de pes- 

quisa de campo dentro dos modernos metodos geograficos. A 

-esse trabalho devemos parte de nossa orientagao no estudo da 

geografia agraria regional. 

De resto, a nao ser a obra de sintese de Papy (IV), alguns 

trabalhos sobre areas ou aspectos la regiao (V), nem sempre 

geogrMicos, a maior parte da bibliografia e historica e infor- 

m/ativa, nem por isso mienos util. Neste ultimo caso encontram- 

se os trabalhos de Antonio Paulino de Almeida: fontes real- 

mente interessantes de informagoes sobre aspectos historicos 

(II) AB'SABER, Aziz Nacib — Contribui^ao a Geomorfologia do 
Litoral Paulista, separata da "Revista Brasileira de Geogra- 
fia", Ano XVII, n.0 1, Rio de Janeiro, 1955. 

(III) MULLER, N. L. — Sitios e Sitiantes no Estado de Sao Paulo, 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, Boletim 132, Geografia n.0 7, Sao Paulo, 1951. 

(IV) PAPY, L. — En marge de FEmpirt du Cafe, la facade 
atlantique de Sao Paulo, in "Les Cahiers d'Outre-Mer", n.0 

20, 5.° annee, Bordeaux, octobre-decembre 1952, pags. 357 a 
398. 

(V) BRUNO, Ernani da Silva — A Marinha do Sul e o Vale do 
Ribeira, in jomal "Folha da Manha" Sao Paulo, 9, 16, 23 e 
30-VI-1957 e 14-VII-1957; KRUG, Edmundo — A Ribeira de 
Iguape, separata do "Boletim de Agricultura", Serie 39.°, 
1938, Secretaria da Agricultura, Industria e Comercio, Di- 
retoria de Publicidade Agricola, Sao Paulo, 1939; MEDEIROS, 
Narciso de, CUNHA, Joao Ferreira da e AZZI, Reinaldo — 
O Vale do Ribeira de Iguape, in "Boletim de Agricultura", 
Serie 49.°, Ano de 1948, n,0 unico, Secretaria da Agricultura. 
Diretoria de Publicidade Agricola, Sao Paulo, 1949; SCH- 
MIDT,Carlos Borges — Paisagens Rurais, separata do "Bole- 
tim de Agricultura", n.0 unico, 1942, Secretaria da Agricultu- 
ra, Industria e Comercio, Diretoria de Publicidade Agricola, 
Sao Paulo, 1944. 



da regiao (VI). Uma especial mengao deve ser feita aos traba- 

Ihos da Comissao Geografica e Geologica do Estado de Sao 

Paulo, com inestimavel valor pioneiro (VII). 

Sao Paulo, 1960 

(VI) Ver relagao de trabalhos na Bibliografia final. 
(VII) COMISSAO GEOGRAFICA E GEOL6GICA DO ESTADO 

DE SAO PAULO — Exploragao do Ribeira do Iguape, 2a. 
edigao. Sao Paulo, 1914, Exploragao do Literal: 2a. Secgao 
— Cidade de Santos a fronteira do Estado do Parana, Sao 
Paulo, 1920. 





A BAIXADA DO RIBEIRA 

A Regiao do Ribeira 

Somos de parecer que a definigao de umja regiao geogra- 

fica, consequentemente de uma regiao em] que sejami levadas 

em consideragao nao apenas as condigoes naturais, como tam- 

bem as paisagens culturais e os aspectos especificamente eco- 

nomicos, sa se torna possivel com pleno conhecimento dos re- 

feridos elementos, assim como de sua interpretagao, alem da 

corr^paragao com as areas contfguas aquela que se pretende ca- 

racterizar. Sob esse aspecto a consideragao do problema da 

existencia de uma Regiao da Ribeira caberia normalmente 

como uma das ultimas partes, emi um trabalho como este, e nao, 

como estamos fazendo, constituindo uma das primeiras, Opta- 

mlos, entretanto, pela segunda solugao tendo em vista que a 

delimitagao da regiao, mesmo que aproximjada, torna-se ne- 

cessaria, dado que define automaticamente o campo de traba- 

lho. Em ultima analise, as consideragoes que iremos apresen- 

tar no decorrer das diferentets partes deste trabalho, a extensao 

dos fenomenos que serao objeto de interpretagao, a limitagao 

das consideragoes acima e das interpretagoes em uma area de- 

terminada, dependerao da previa definigao do espago a estudar 

e, portanto, da regiao. E' evidente que, optando pela segunda 

solugao, utilizamos aqui todos os elementos que, em seguila, 

surgirao aqui e ali no decorrer do trabalho. fistes, de certa for- 

ma, irao justificar, a posteriori, as consideragoes apresentadas 

agora. Preferimos, portanto, em primeiro lugar definir a area 

em que se distribuem os fenomenos que iremos estudar para, 

no firn^ ver confirmada tal definigao. 

Acreditamos que na escolha da area objeto de presente es- 

tudo fomos bastante favorecidos pelo fato de ser relativamen- 

te facil discemi-la, como o comprovam as tentativas que se tern 

sucedido sobre a Divisao Regional do Estado de Sao Paulo. 
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Pierre Deffontaines, responsavel pela primeira seria ten- 

tatiVa no sentido de distinguir as regioes geograficas paulistas, 

chamou a atengao para o fato de que "a paisagem mais facil de 

se distinguir e a orla litoranea. Poucos sao os Estados em que 

o literal se separa tao nitidamente do interior. Trata-se aqui 

de uma simples franja litoranea que se estende ao pe do alto 

rebordo do planalto, o desnivelamento e em media de um mfti- 

Ihar de metros, quasi sem chanfradura ou abaixamento. Con- 

tudo, e mais ainda pelo climja que pelo relevo que se marca a 

separagao..(1). Incluindo o litoral no conjunto das areas 

que denominou velhas regioes, situadas a leste e sul do aglo- 

nterado de Campinas, distinguiu, nessa parte, a Costa Leste e a 

Costa Oeste, esta ultim)a abrangendo a area que nos interessa, 

e tomlando comb zona limitrofe a de Santos. Tratando-se de 

uma primeira tentativa, ela ja satisfaz pelo fato de enquadrar 

o problema emj suas grandes linhas. Realmente, os responsa- 

veis por tentativas que se seguiram, nunca escaparam,' com- 

pletamente do quadro esbogado por Deffontaines. 

O Conselho Nacional de Geografia, que distinguiu as di- 

visoes regionais ignorando, dentro do possfvel, os limites es- 

taduais ,considerou, dentro do Estado de Sao Paulo, uma zona 

do Litoral, abrangendo o Litoral de Sao S^bastiao, pertencen- 

te a Grande Regiao Leste do Brasil e o que denominou de Li- 

toral e a Serra, compreendendo a zona do Litopral de Iguape, 

aproximadamjente a que nos interessa, e a zona do Litoral de 

Santos, ambas dentro da Grande Regiao Sul do pais (2). A 

principal diferenga entre a Divisao Regional proposta pelo 

C.N G. e a apresentada por Deffontaines esta no fato de que 

o primeiro distinguiu ao longo do litoral paulista as tres por- 

goes que se tomaram classicas, com] os denominados literals 

de Sao Sebastiao, Santos e Iguape. 

(1) DEFFONTAINES, Pierre — Regioes e Paisagens do Estado 
de Sao Paulo, Primeiro esbo^o de divisao regional, in "Geogra- 
fia", Ano I, n.0 2, Sao Paulo, 1935, pag. 120. 

(2) Vide mapa in MONBEIG, Pierre — A Divisao Regional do 
Estado de Sao Paulo. Relatorio apresentado a Assembleia Ge- 
ral da A.G.B., reunida em Lorena, em nome da Sec^ao Re- 
gional de Sao Paulo, in "Anais da Associa^ao dos Geografos 
Brasileiros", Vol. I (1945-46), Sao Paulo, 1949, pags. 19 a 36. 
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A Secgao Regional de Sao Paulo, da Associagao dos Geo- 

grafos Brasileiros, com as vantagens de poder partir de umia 

aprecia^ao cntica das tentativas anteriores, e de ter organic 

zado seu quadro das divisoes regionais do Estado apos inume- 

ras reunioes em que o tema foi exaustivamiente debatido, dis- 

tinguiu uma Regiao do Literal, subdividida em tres sub-regioes: 

a Baixada do Ribeira, o Literal de Santos e o Literal de Sae 

Sebastian (3). A justificagao foi apresentada por Pierre Mon~ 

beig, em Relatorio a Assembleia Geral da A.G.B., reunida em 

Lorena: "A regiao do "Litoral" e um vasto conjunto (no Brasil> 

que apresenta, sem nenhum'a duvida, variagoes locais, mas cuja 

unidade e patente, atraves de diversos Estados (Santa Catari- 

na, Parana, Sao Paulo, Estado do Rio, Distrito Federal). O' 

rnlapa do C.N.G. indica um limite entre duas grandes regioes. 

do Litoral, alemj de Santos; uma separagao tao radical nao nos- 

parece aceitavel .Seria preferfvel reconhecer, como o fizemos^ 

uma so Regiao do Litoral, embora mais extensa" (4). Real- 

mente, dois fatos novos despertam nossa atengao na divisao- 

proposta pela A.G.B.. O primeiro e justamjente o referente- 

a consideragao de toda a orla litoranea como pertencente a uma 

so regiao, que por sinal, estreita e longa, prolonga-se para os 

Estados vizinhos. O segundo, que nos interessa mais de perto,. 

e que pela primjeira vez, dentro da tripartigao classica da fa- 

chada atlantica paulista, distinguiu-se uma Baixada do Ribeira, 

ao inves de continuar a se falar de um| Litoral de Iguape. Jul- 

gamos tal fato da maximja Importancia, pois que esta impllcito 

o reconhecimento de que, embora incluida no Litoral, a area- 

em aprego possui caracteristicas que nao sao inteiramente li- 

toraneas, na mesma medida em) que sao as de Sao Sebastiao e- 

Santos. 

Conviria, nesta altura, lembrar quais os criterios utiliza- 

dos pela A.G.B. no emprego da nomenclatura aplicada a di- 

vi&ao regional. "As regioes'correspondem a vastas unidades 

fisiograficas; as sub-regioes sao delimitadas levando-se em! con- 

ta, essencialmente, a paisagem geografica; por isso mesmo sust 

(3) Vide mapa no trabalho citado acima. 
(4) MONBEIG, Pierre — Obra citada, pag. 21. 
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nomenclatura devera, tan to quanto possivel fazer ressaltar o 

trago dominante dessa paisagem; as zonas sao encaradas so- 

bretudo tendo-se em vista os fatos economicos e, particular- 

mente, as relagoes regionais que se organizam em fungao de 

um centre urbano" (5). A consideragao das zonas, com o sen- 

tido que Ihes deu a no momento nao nos interessa, 

pois que implica na distingao de porgoes lentro da area em 

estudo. 

Divisoes como as organizadas por Milliet (6) e por Ca- 

margo (7), embora possam ser justificadas para as finalidades 

a que se prestaram, nao podem nos interessar ,dados os cri- 

terios utilizados, sobretudo baseados no processo de irradiagao 

ferroviaria no Estado, aliado a marcha do povoamento e a su- 

cessao das areas cafeicultoras. De interesse maior parecem ser 

as consideragoes de Unzer de Almeida e Mendes Sobrinho, 

segundo as quais a area em apre^o esta em parte incluida den- 

tro do que os autores consideramj Zonas Velhas e em parte 

dentro das Zonas Novas (8). De qualquer forma, sao tambem 

consideragoes que interessam, principalmente, o problema da 

subdivisao da Baixada, dado que seus autores praticanxente le- 

varam em consideragao apenas os aspectos relativos ao povoa- 

mento, deixando a margem especialmente os fatos da geogra- 

fia fisica. 

Joao Dias da Silveira, cujos estudos foram especificamfen- 

te voltados para a Baixada, chamou a atengao para o fato de 

(5) Idem, pag, 20. 
(6) MILLIET, Sergio — Roteiro do Cafe e outros ensaios, Cole^ao 

Departamento de Cultura, Volume XXV, Sao Paulo, 1941, 3a. 
edigao. 

(7) CAMARGO, Jose Francisco de — Crescimento da Popula^ao 
no Estado de Sao Paulo e seus aspectos economicos, (Ensaio 
sobre as relagoes entre a Demografia e a Economia), 3 Volu- 
mes, Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universida- 
de de Sao Paulo, Boletim n.0 153, Economia Politica e Histo- 
ria das Doutrinas Economicas n.0 1, Sao Paulo, 1952. 

(8) ALMEIDA, Vicente Unzer de (e) MENDES SOBRINHO, Os- 
tavio Teixeira — Migra^ao Rural-Urbana. Aspectos da con- 
vergencia de popula^ao do interior e outras localidades para 
a Capital do Estado de Sao Paulo (com um estudo sobre Zo- 
nas de Colonizagao do Estado de Sao Paulo), Secretaria da 
Agricultura, Sao Paulo, 1951, pag. 43. 



— 17 — 

que "essa planicie a sudeste de Sao Paulo, drenada pelo baixo 

Ribeira e seus afluentes desse trecho, forma unidade geografi- 

ca ,de tal modo definida que mesmlo o nosso conhecimento po- 
f 

pular, tao pobre em ternaos designadores de paisagens regio- 

nais, ja a distinguiu e a individualizou: e a "Ribeira de Iguape", 

expressao usada desde muito e perfeitamente conservada" (9). 

Os demjais geografos que ainda trataram direta ou indireta- 

mente do problemja, a exemplo de Papy (10) e o proprio au- 

tor (11), assirr< como Monbeig, que voltou mais um(a vez sua 

atengao para a Divisao Regional lo Estado de Sao Paulo (12), 

praticamente nada de novo trouxeram em seguida aos estu- 

dos de Silveira, Observa^oes interessando o literal paulista, 

mas nao necessariamente do problema da Baixada, tivemos 

com Maria Conceigao Vicente de Carvalho (13), Araujo Fi- 

Iho (14) e Ab'Saber (15), este ultimo particularmente voltado 

para os problemas morfologicos e geomorfologicos. 

Em fungao dos elementos apresentados ate agora, cremos 

ser necessario, inicialmente, chamar a atengao para o fato da 

Baixada do Ribeira se incluir dentro da vertente atlantica pau- 

lista, e, de urd modo geral, dentro do conjunto das terras bai- 

xas do Estado. Nao temos duvidas emj aceitar o ponto de vis- 

ta da A. G. B., segundo o qual ela pertence a uma grande uni- 

(9) SILVEIRA, Joao Dias da — Baixadas Litoraneas Quentes e 
tJmidas, Tese de Concurso a cadeira de Geografia Fisica da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, 1950, pag. 109. 

(10) PAPY, L. — En marge de TEmpire du Cafe, la facade atlan- 
tique de Sao Paulo, in "Les Cahiers d'Outre-Mer", n.0 20, 5.« 
annee, Bordeaux, Octobre-decelmbre 1952, pags. 357-360. 

<11) PETRONE, Pasquale — O Homem Paulista, in "Boletim Pau- 
lista de Geografia" n.0 23, Sao Paulo, juho de 1956, pag. 47. 

<12) MONBEIG, Pierre — Os Problemas da Divisao Regional de 
Sao Paulo, in "Aspectos Geograficos da Terra Bandeirante", 
C.N.G., 1954, pags. 183-184. 

<13) CARVALHO, M. C. Vicente de — Santos e a Geografia Hu- 
mana do Litoral Paulista, inedito, Bibliot. Fac. Fil. U.S.P., 
1944. 

(14) ARAUJO FILHO, J. R. de — A Baixada do rio Itanhaem, 
Boletim 116 da Fac. Fil. da U.S.P., (Geografia n.0 5), s.d. 

<15) AB'SABER, Aziz Nacib — A Terra PauUsta, in "Boletim Pau^ 
lista de Geografia", n.0 23, Sao Paulo, Julho de 1956, pags. 
5 a 38. 
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dade que se estende ao longo da fachada atlantica de varies 

Estados. Entretanto, cremos que ela se distingue, mesmlp den- 

tro do trecho paulista dessa grande unidade, como alias a pro- 

pria A.G.B. apontou, separando a Baixada do Ribeira dos li- 

torais de Santos e Sao Sebastiao. 

Como area da vertente atlantica paulista, a Baixada impli- 

ca na consideragao da bacia do Ribeira que abrange 68% da 

citada vertente. A bacia do Ribeira, para a melhor individua- 

iizagao da area que nos interessa, pode servir como um dos pon- 

tos de partida. E' evidente ,entretanto, que no caso da bacia 

do Ribeira, muito mais que nos das demais bacias da vertente 

atlantica paulista, as terras abrangidas interessam nao apenas 

zonas de baixalas litoraneas como, tambem, relativabente ex- 

tensas porgoes de escarpas (Paranapiacaba) e de planaltos, fa- 

to que qualquer carta hipsometrica do Estado pode evidenciar. 

Dai decorre que melhor individualizagao da area tao sugesti- 

vamente denominada de Baixada sera feita com a distingao, 

dentro da bacia do Ribeira, das terras que podem ser conside- 

radas baixas. Um prim'eiro criterio seria o de considerar as 

terras baixas de 0 a 25 ml. de altitude. Desse modo teriamos, 

para a bacia do Ribeira, um total de 2.130, 2 km2 (16), repre- 

sentando 0,86% da superficie do Estado de Sao Paulo, ja que 

todas as referidas terras ate 25 m|. encontramr-se nessa circuns- 

crigao (nao interessando a parte da bacia no Estado do Para- 

na), 9,89% da area total da vertente atlantica paulista e, 10,68% 

da propria bacia do Ribeira. Considerando, entretanto, que 

dentro do conjunto de terras ate 25 m. de altitude, na bacia 

do Ribeira ,temps a presenga de "ilhas" com altitudes maiores, 

assim como elas se tomaml relativamente freqiientes para o 

norte e noroeste, em parte interessando a propria escarpa de 

Paranapiacaba, e considerando piincipalmente que essas par- 

tes com altitudes superiores a 25 m., especialmente quando 

isoladas, integram-se no conjunto paisagistico da area que nos 

interessa ,participando intimamente da vida desse conjunto, 

pelas atividades de seus habitantes, acreditamos ser mais pru- 

(16) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 115. 
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dente, cormo alias o fez Silveira (17), tornar em; linha de conta 

o conjunto de terras com a 0 a 100 m. de altitude. Natural- 

mente esse criterio torna bem mais extensa a area em consi- 

deragao, que seriami as pertencentes a bacia do Ribeira, com 

menos de r00 m;. de altitude. 

Convem lembrar, todavia, com Silveira (18), que com a 

expressao popular "Ribeira de Iguape,?, designadora de um 

conjunto paisagistico regional, "nao se designa tao somente as 

terras baixas que se desenvolvem ao longo dos cursos da ba- 

cia do Ribeira, mas incluem-se tambem, como geograficamente 

deve ser feito, outras porgoes nao drenadas por eles, as quals, 

porem(, por suas caracteristicas no quadro natural, por seu 

comportamento geral diante do hom|em, e pelas relagoes que 

mantem entre si, sao com acerto reunidas para a formagao de 

umja regiao". O autor citado refere-se especialmente as baixa- 

das de Cananeia, as planlcies da bacia do rio Una do Prelado e 

a Ilha Comprida. 

Desse modo, a Baixada do Ribeira, por Silveira sempre 

designada por Ribeira de Iguape, com as terras entre 0 e 100 mj. 

de altitude totalizaria 6.764 km2, dos quais cerca da metade, 

3.133,5 km]2 teria de 0 a 25 m. de altitude (19). A superficie 

considerada, embora representando apenas 2,73% da superfi- 

cie do Estado, abrange, e este fato e m(ais expressive, 96,29% 

das terras estaduais entre 0 a 100 m. e 31% da vertente atlan- 

tica paulista. 

Ligadas as referidas baixadas com 0 a 100 m. de altitude, 

em grande parte drenadas pelo Ribeira e seus afluentes, en- 

contramos uma serie sugestiva de elementos fisicos, especial- 

mente climaticos, assim como fatos ligalos ao povoamento, a 

organizagao do espago agricola, a formagao do habitat rural e a 

organizagao da rede urbana, por exemplo, que conferem ao con- 

junto umla indiscutivel unidade, que mais ressalta quando com- 

parados, tais elementos, com] as formas comb aparecem? em ou- 

tras areas contiguas, do Estado de Sao Paulo ou do Parana. 

(17) Idem, pag. 115. 
(18) Ibidem, p^gs. 109-110. 
(19) SIVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pdg. 115. 
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E' evidente que a cota de 100 m. nao foi por nos utilizada 

como elemento de caracterizagao regional, mlas simplesmente 

como elemento de delimjitagao, ja que a caracterizagao e de- 

corrente de um conjunto de fenomenos, alguns citados acimia, 

e que serao tratados no presente estudo. De resto, e tambem 

evidente que a altitude de 100 m. nao constituiu e nao poderia 

constituir um limite rigido da area emi estudo. 

Emj face do que tivemos oportunidade de verificar nas ex- 

cursoes que realizamos na area que e objeto do presente estu- 

do, nao tenrtjos duvida em caracteriza-la como um^a regiao cul- 

tural bem, definida, de unidade extraordinariamente marcante, 

embora pertencente a um quadro natural m^ais extenso, que 

corresponderia a regiao do Litoral segundo a divisao regional 

da Nao julgamos mais acertado, apesar do fato nos 

parecer secundario, pois envolve mais uma questao de nomen- 

clatura, considera-la umjSa sub-regiao. Poder-se-ia lembrar, en- 

tretanto, que a identificagao com as demjais partes do litoral 

seria suficiente para que se a considerasse parte de umia regiao, 

portanto uma sub-regiao. AcreditamjOS, contudo, e o trabalho 

de Silveira ai esta para comprova-lo (20), que, mesmo conside- 

rados os aspectos do quadro natural, a Baixada do Ribeira pos- 

sui peculiaridades suficientes para distinguf-la. Bastaria lem- 

brar que contrariamente as areas do chamado litoral de Sao 

Sebastiao, ou do litoral de Santos, a Baixada do Ribeira, em- 

bora litoranea pela posigao e por varias de suas mais marcan- 

tes caracteristicas fisicas, nao o e nas miesmas proporgoes, con- 

forme ja foi lemlbrado. Particularmiente os fenomenos relati- 

vos a geografia humana, contribuem para acentuar nitidamlen- 

te esse carater nao exclusivamente litoraneo da Baixada. Nao 

e de admirar que enquanto as primeiras tentativas de divisao 

regional do Estado incluiam sempre um Litoral de Iguape (21), 

as ultimas referem-se a Baixada do Ribeira ou, na pior das 

hipoteses, a um "pays d'Iguape" (22), evitando-se, para esse 

(20) Idem — 
(21) Por exemplo a de DEFFONTAINES, Pierre, em trabalho ja 

citado. 
(22) PAPY, L. — Obra citada. 
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caso, o termo mjais restritivo de Litoral. Ficamos, portanto, 

com preferencia para considera-la uma regao pura e simples- 

mente. 

Subsiste, apesar da utiliza^ao do criterio da curva de 100 

m. de altitude ,o problema de sua delirxxitagao. Considerada a 

referida curva, a area objeto do presente estudo seria delimi- 

tada por um grosseiro semi-circulo de elevagoes que a contor- 

nariam a Oeste, Norte e Nordeste, ja que a Sul e Sudeste seria 

delimitada pelo mar. A Oeste as referidas elevagoes seriam re- 

presentadas pelo alinhamjento das encostas orientals das serras 

do Taquary, Caleado, Descango e Samambaia, as duas pri- 

meiras e mgrande parte na zona limitrofe com o Estado do 

Parana. Ao Norte os limites seriam dados pelas partes mais 

baixas da escarpa da serra de Paranapiacaba, em uma linha es- 

quem)aticamente digitada, afastando-se mais ao longo dos va- 

les dos baixos cursos d'agua que vertem,1 pela referida escarpa 

em diregao ao Ribeira ou ao Juquia. Para Leste os principals 

limites seriam dados pelas serras do Bananal e dos Itatins, No 

interior da area abrangida por esse perimetro subsistem algu- 

mlas areas serranas (Guarau, Arataca, Quilombo, Votupoca), 

com altitudes superiores a 100m. Pelas posigoes que ocupam; 

assim como pela sua relativamente pequena expressao terri- 

torial, nao as dissociaremos do conjunto estudado. 

Como e natural, e conforme ja o dissemos, tais limites de- 

vem ser tornados pelo valor que podem, ter, ou seja, muito re- 

lative. Como sucede para a maioria dos casos, e dificilimo, se 

nao praticamente impossivel ,estabelecer liimtes bem: definidos 

para um aregiao e a Baixada do Ribeira encontra-se no rol des- 

ses casos. Ao envez de uma linha limitrofe, e preferivel, por- 

que mais acertado, falar emi uma faixa limitrofe, de espessura 

irregular e na qual interpenetram-se condigoes peculiares a 

Baixada com as das regioes contiguas. E' bem verdade, entre- 

tanto, que para a Baixada do Ribeira, a consideragao de uma 

faixa limitrofe nao oferece maiores dificuldades, resultando 

em uma satisfatoria limitagao, especialmente para quern se in- 

ter essa pela regiao geografica, visando antes de mais nada os 

fatos da geografia humana, e nao propriamente pela regiao na- 
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tural. E' que o conjunto semd-circular a que nos referimos, 

alem de ser formado por vertentes, serras e encostas que so- 

bressaemi, particularrrnente pelo contraste coml a relativa plati- 

tude la Baixada, corresponde a areas quase totalmente re- 

vestidas por denso manto florestal e, o que para o nosso caso 

tem um significado especial, corresponde, tambem, a umja faixa 

de espessura irregular, dom{inada por paisagens em que os ele- 

ruentos de humanizagao sao relativamente poucos. Realmente, 

a Baixada do Ribeira nao so se ve lim|itada por maiores altitu- 

des e por faixas de transigao climatica, mas, principalmjente, 

por uma faixa que a contorna, de povoamento muitissimo ralo, 

quando nao inexistentej. O fato pode ser bem percebido ate 

mjesmb ao longo das estradas de Sete Barras a Sao Miguel Ar- 

canjo e de Juquia a Piedade, que as atravessam. Em qualquer 

carta de distribuigao da populagao do Estado de Sao Paulo pei- 

cebe-se a presenga desse anel de "vazios "e "semi-vazios" de- 

mograficos, que chegam quase a caracterizar a Baixada como 

uma verdadeira "ilha" demografica dentro do conjunto do Es- 

tado. As unicas partes onde essa forma de delimitagao nao e 

tao nitida, correspondem aos vales do Juquia e do Sao Lou- 

rengo, a Nordeste, e ao proprio vale do Ribeira, a montante da 

barra do Batatal, em diregao a Iporanga. Mas mesm© nesses 

casos a delimitagao pode ser feita com aproximlagao, fechando 

a faixa serru-circular a que estamos nos referindo. 

A delimitagao da regiao que sera objeto de estudo, mesmo 

quando bastante aproximada de uma realidade que possa sa- 

tisfazer o geografo, nao resolve, todavia, o problema da pesqui- 

sa propriamente dita. Se de umj lado as excursoes, propiciando 

interpretagoes paisagisticas e entrevistas dentro dos quadros 

regionais delimitados, permitem! nao escapar aos objetivos de- 

finidos pela limitagao de area, o mesmo nao sucede, infeliz- 

mente, com os elementos estatisticos a que e imprescindivel 

recorrer. E' fato bem conhecido de todos os geografos que uma 

das maiores dificuldades enfrentadas para aplicar os elemlentos 

estatisticos a uma realidade geografica esta em) que os citados 

elementos referem-se, sempre, a unidades administrativas e os 

limites destas, na maioria dos casos, estao muito longe de coin- 
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cidir com os das unidades geograficas. Mas os elemjentos esta- 

tisticos, repetimos, sao imprescindfveis, de molo que inevita- 

velmente somOs obrigados a eles recorrer, e cpnsequentemente 

somos obrigados a levar emj consideragao as circunscrigoes po- 

litico-administrativas. 

Para as finalidades referidas acima, consideramos o con- 

junto dos seguintes municipios: Iguape, Cananeia, Jacupiranga, 

Pariquera-Agu, Eldorado, Registro, Sete Barras e JuqUia. Con- 

vem frizar que os m^micfpios de Pariquera-Agu e Sete Barras 

sao recentes, tendo sido desmembrados de Jacupiranga e Regis- 

tro, de modo que sempre que os dados se referirem a recensea- 

mentos, o ultimo dos quais, com elementos dispomveis, foi o 

de 1950, aparecerao somjente seis, e nao oito municipios. 

Inteiramente na regiao da Baixada ,ou quase, encontramf- 

se os municipios de Iguape, Cananeia, Jacupiranga e Parique- 

ra-Agu, de modo que os elemlentos estatisticos a eles referentes 

normalmente nao suscitam duvidas sobre sua validade para a 

unidade geogrfica em estudo. Com a maior parte de sua su- 

perficia dentro da regiao, mas possuindo faixas perifericas 

importantes estranhas a ela ,sao os municipios de Eldorado e 

Registro. Acreditamps, contudo, que tamfcem no caso destes 

dois rmmicipios os problemas relatives a superposigao das areas 

administrativas as geograficas nao oferegam maiores dificul- 

dades. Pela analise das cartas de distribuigao da populagao, 

assim como pela experiencia sobre a regiao ,sabemos que as 

porgoes perifericas dos citados municipios ,extranhas a Baixa- 

da ,estao compreendidas dentro do "vazio" semi-circular peri- 

metral a que ja nos referimos. Dai decorre que a maior parte 

dos dados estatisticos relatives aos dois municipios e valida 

para os terrenos pertencentes a regiao da Baixada. Finalmpn- 

te, reconhecemos que pode suscitar duvidas a inclusao do mu- 

nicipio de Juquia, por dois motivos. Em primeiro lugar porque 

suas terras so em parte interessam a Baixada, e referimo-nos 

especialmente a faixa Sul do municipio, ao longo do curso do 

rio Juquia. Em, segundo lugar, tendo em vista que a cidade de 

Juquia e ponta de trilhos, e encontra-se muito proxima de Mi- 

racatu, mantem uma intensa vida de relagoes com as areas ao 
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longo da via ferrea. Para o primeiro motivo, embora nao nas 

bases inteiramente satisfatorias dos dois outros casos, jugamos 

que a consideragao do municipio pode ser feita nas miesmas 

condigoes que Registro e Eldorado .As areas indiscutivelmen- 

te mais povoadas do municipio, assim) como as mais important 

tes e contmuas areas de colheita, e a propria cidade de Juquia, 

encontram-se no Sul, junto ao rio Juquia. A parte central, e 

particularmente a setentrional, apesar de cortadas pela estra- 

da que sobe para Tapiraf, condensadora de alguns efetivo de- 

mografico e de algumas atividades economicas (bananais, lenha 

e carvao), no conjunto contrastam com a meridional pela par- 

cimonia do povoamento. Portanto, ao tratarmos de fenome- 

nos expresses numericamente, interessando a circunscrigao de 

Juquia, so em pequenina parte eles se referirao a areas es- 

tranhas a Baixada, no caso a escarpa da serra ao Norte de Ju- 

quia. De resto, julgarrtos que, particularmente para os fatos 

humanos e economicos, nao e possivel dissociar inteiramjente a 

Baixada das areas mais proximas, especialmente em se tratan- 

do de areas voltadas para ela, senao pelas condigoes naturais, o 

que ja seria verdadeiro, pelo menos pelas culturais. Para o 

segundo motivo, e preciso lerr^brar que para o caso existiriam 

tres solugoes: a primeira seria incluir na area em consideragao 

nao so as baixadas de Juquia, mas tambem as de Miracatu, ao 

longo do baixo vale do Sao Lourengo; a segunda seria, como 

decidimos, incluir somente Juquia; a terceira, finalmiente, se- 

ria excluir tambem Juquia. A primeira nao nos pareceu razoa- 

vel porque dessa forrrta iriamios considerar uma extensao de- 

masiadamente prolongada da Baixada dentro da faixa da linha 

Santos-Juquia que possui peculiaridades m{uito proprias. Por 

outro lado, iriam se tornar bem mais extensas as areas nao 

pertencentes a regiao da Baixada, que seriami tratadas com a 

utilizagao de elementos estatisticos em fungao dos muniefpios. 

A terceira solugao pareceu-nos, das tres, a menos viavel, dado 

que a nao consideragao de Juquia nao so seria excluir uma 

imjportante area da Baixada, a do baixo vale do Juquia, masr 

tambem, amjputa-la de um nodulo com o qual mantem uma in- 

tensa vlda de relagoes, dada a ferrovia para Santos e a estra- 
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da de rodagems para Piedade e Sao Paulo. Conviria acrescen- 

tar, a estas consideragdes sobre os limites da regiao estudada 

que, emlbora reconhegamos que a bacia do Una do Prelado, a 

Leste do municipio de Iguape, faz palte da regiao da Baixada 

do Ribeira, a ela nao demos maior atengao. uma falha que 

honestamente reconhecemos, embora a justifiquemos, de una 

lado, pela impossibilidade de visitar a area em questao e, de 

outro lado, pelo fato de muitas observagoes relativas ao Ribeira 

litoraneo e seus afluentes da margem esquerda desse treche 

poderem] ser extensivas a ela. 

Nos trabalhos de campo procuramos, na medida do possi- 

vel, percorrer todas as partes da regiao, uma ou mjais vezes, de 

raodo que as observagoes pudessem corrigir ou comprovar os 

elementos obtidos em fungao das circunscrigoes municipais. 

aspectos do quadro natural 

Um| dos aspectos mais caracteristicos da mjorfologia do Es~ 

tado de Sao Paulo, e que desperta a atengao quando se manu- 

seia qualquer mapa hipsometrico do Estado, e o fato de possuir 

uma superficie que se destacam, pela sua amplitude, os pla~ 

naltos. Se fossem necessario classificar o Estado pelo dominio- 

destas ou daquelas formas de relevo, seria, sem duvida, consi- 

derado um Estado planaetino. Somente os rebordos dessas ter- 

ras elevadas,o cnstituindo as escarpas da Serra lo Mar ou da 

Serra de Paranapiacaba, os esporoes e formagoes isoladas das re- 

feridas zonas serranas e, uma longa, estreita e fragmentada 

faixa de planicies litoraneas, fogem aquela classificagao. Estas 

partes, no conjunto, constituem; excegoes, dado que os planaltos 

abrangem 93% do territorio do Estado (23). Considerando que, 

de um modo esquematico, as escarpas do Mar e de Paranapia- 

caba na verdade constituem zonas limiitrofes das areas planal- 

tinas, o territorio paulista praticamente pode ser dividido em 

duas partes muito desiguais: os planaltos de um lado e, de ou- 

tro, as planicies litoraneas. Estas, normalmente mluito acanha- 

(23) AB'SABER, Aziz Nacib — Obra citada, pdg. 16. 
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<las, "baixadas isoladas entre esporoes" (24), assumem, en- 

tretanto, maiores amplitudes na parte sul do Estado, onde o 

afastamento em relagao a linha de costa, das escarpas le Pa- 

ranapiacaba, perrnlite a presenga de uma baixada que se apro- 

iunda no continente mais que o comum para a fachada atlantica 

paulista: trata-se da denominada Baixada do Kibeira, de gran- 

de imiportancia, dentro do conjunto das terras baixas do litoral 

paulista, ja que seu territorio ate 100 m. de altitude correspon- 

de a 31% da vertente atlantica do Estado. 

Morfologicamente a Baixada do Ribeira e uma grande ex- 

tensao de terras baixas, quase 6.800 km2 de superficie abaixo 

de 100 m., abertas para o oceano e emolduradas pela Serra de 

Pranapiacaba e seus contrafortes. Aprofundando-se aproxi- 

madamente 80 km. para o interior e, com uma largura que 

d quase equivalente, constitui uma area geologicamente com- 

plexa, dentro da qual encontramos desde as forma goes crista- 

linas mais antigas, ate grandes extensoes de sedimentos muito 

recentes. Entretanto, o fato mais importante e que a maioria 

da superficie da Baixada e formada por areas sedimentares, 

antigas e recentes, de origem maritima ,temgena ou de ambas 

as origens. 

Segundo o que parece mais provavel, ainda no pleistocene 

a maior parte da area em consideragao constituia como que um 

gigantesco golfao com linha de costa empldurada pela vizinhan- 

qa. de Paranapiacaba e com suas aguas pontilhadas, aqui e ali, 

por ilhas mJaiores e menores, todas montanhosas. Com o tem- 

po o referido golfao foi sendo entulhado gragas ao trabalho do 

mar, com a formagao de restingas, e ao trabalho das aguas 

eontinentais — e do proprio mar — colmatando as zonas la- 

gunares que se formavam. As ilhas, soldadas ao continente 

pelas restingas e cordoes litoraneos, inicialmente originando 

lombolos, logo tornaram-se morros "ilhados" na baixada em 

formagao. Ao mpsmp tempo definiu-se, na zona sedimentar 

que se formava, o curso do Ribeira do Iguape, por cuja calha 

encontrou vazao boa parte das aluvioes que contribuiram para 

<24) SILVEIHA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 107. 
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o progressivo entulhamento da baixada. Dai a presenga, na 

area era] questao, de urma das mlais amplas zonas litoraneas bra- 

sileiras de sedimjentagao quatemaria. Uma complexa sucessao 

de movlmentos eustaticos, ainda nao inteiraraente definida, 

apesar dos excelentes trabalhos de Silveira e Ab'Saber (25), 

com' as naturais decorrencias no comportamento da drenagem, 

teria sido responsavel pelos aspectos morfologicos dominantes, 

em que terragos e niveis de erosao constituem elementos. mar- 

cantes. 

A principal area sedimentar e uma faixa com largura irre- 

gular, em torno dos 10 km,, que se dispoe ao longo da linha de 

costa. Trata-se de area formada por sedimentos marinhos, pre- 

dominantemente arenosos, antigos e modernos, com mpdesta 

participagao de materiais terrigenos. Corresponde a zonas si- 

tuadas pouco acimja do nivel do mjar, normalmente com alti- 

tudes que nao superam os 10 m, Caracterizada pela presenga 

de uma verdadeira familia de restingas dispostas longitudinal- 

mlente, com dunas, nela podemos distinguir, grosseiramente, 

uma faixa junto ao mar, mais recente, em grande parte respon- 

savel pelo carater de "zona ilhada" da fachada litoranea da 

Baixada, especialmente responsavel pela presenga la ilha Com- 

prida; uma segunda faixa, disposta, para o interior, logo a se- 

guir, mais antiga, com restingas e dunas consolidadas, res- 

ponsavel por uma topografia suavemente ondulada em que 

lombadas e depressoes sucedem-se da costa para o interior. No 

con junto trata-se de urrfa faixa de terras baixas, ligeiramente 

onduladas, com presenga de baixos terragos e de zonas de man- 

guezais, especialmente em tomo de Cananeia, numa ou noutra 

parte interrompidas por morrotes cristalinos, a exemplo do que 

se verifica na ilha de Cananeia e especialmente na ilha do 

Cardoso (26). 

(25) Leia-se SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, e AB'SABER, 
Aziz Nacib — Contribulgao a Geomorfologia do Lxtoral Pau- 
lista, separata da "Revista Brasileira de Geografia", n,0 1, 
Ano XVII, Rio de Janeiro, 1955. 

(26) A proposito da genese, especialmente dos terragos, leia-se as 
obras citadas na nota de rodape anterior. 
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Umi outro conjunto de areas sedimentares, de distribuigao 

e disposigao mais irregular, e o que se pode encontrar ao longo 

do rio Ribeira de Iguape, desde pouco a mjontante do Valo 

Grande ate aproximadamente a barra do Batatal, a montante 

de Eldorado, e ao longo de seus dois mais imjportantes afluen- 

tes: o Juquia, com faixa selimentar que se estende alem da 

confluencia com o Sao Lourengo; o Jacupiranga, ao longo do 

qual as aluvioes se dispoem emi faixa estreita especialmente 

ate a barra do Guarau. As aluvioes que se dispoem ao longo 

dos cursos citados sao recentes. embora, em alguns casos, se- 

jam ladeadas, a exemplo do Jacupiranga e Ribeira eldoraden- 

se, por faixas irregulares de aluvionamJento antigo. De um 

modo geral essas areas correspondem a varzeas e zonas ala- 

gadigas, abrangendo, tambem, trechos terraceados, especial- 

mente nas porgoes a montante da barra do Jacupiranga, no Ri- 

beira. As varzeas, conforme se vera, tern enorme importancia 

para as lavouras de arroz, um dos produtos que contribuem 

para manter as paisagens agrfcolas regionais, enquanto os ter- 

ragos, em sua mjaioria em torno de 25 m. (27), tern sido utili- 

zados como sitios para as aglomeragoes urbanas e semi-urba- 

nas. Conforme terembs ocasiao de verificar, os citados terra- 

gos tern, tambem, um papel relevante na propria organizagao 

do espago economico, dado que nao e raro a preferencia a eles 

dada por uma serie de culturas, em uma area que se estende de 

Registro a Eldorado especialmente. 

Quando nos afastamos dos eixos representados pelos maio- 

res cursos d'agua, depois de atravessadas as zonas de aluvioes, 

baixas e planas, ou terraceadas, penetramos em areas normal- 

mente formadas por terrenos arqueanos, quase sempre gnaissi- 

cos, ou por terrenos algonquianos (serie Assunguy), regra ge- 

ral com xistos e filitos. O primeiro caso verifica-se especial- 

mente a leste do curso do Ribeira, a jusante da barra do Juquia 

e ao sul do baixo curso deste ultimo. O segundo caso verifica-se 

normalmente em quase todo o restante do territorio conside- 

rado. A essas formagoes corresponde umja mforfologia mais 

(27) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 132. 
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acidentada que as das areas precedentes, com a presenga do- 

minante de colinas de dorsos suaves, relativamente pouco ele- 

vadas, pois que normialmente nao superam de muito os 50 m. 

de altitude, freqiientem^nte sendo mais baixas. Para a perife- 

ria do conjunto regional consilerado, essas terras se elevam em 

urn conjunto de alinhamentos de escarpas e serras, grosseira- 

mente semicircular, com os Itatins a leste, Paranapiacaba ao 

norte e noroeste, Samambaia, Descanso, Cadeado, Taquary a 

oeste e sudoeste, dando margem ao grande anfiteatro em que 

se enquadra a Baixada. Em certos casos os referidos terrenes 

dao margem a alinhamentos (serras de Jaguari, Hilario, Bana- 

nal Pequeno, Votupoca), ou areas mais ou menos isoladas, 

(Guarau, Quilomlbo), de terras mais eievadas, dentro do pro- 

prio quadro la Baixada. 

Esquematicamente, conforme as conclusoes de Silveira em 

seu trabalho sobre a Baixada (28), e de acordo com observa- 

goes efetuadas pelo mesmo Silveira, em excursao com o qual 

o autor teve oportunidade de realizar no Guarau, em 1954, em 

toda a Baixada do Ribeira e possivel distinguir os seguintes 

niveis: 1. um nivel mais baixo, em tomo de 6-7 m,. junto ao 

literal, correspondendo a maior parte das varzeas da regiao, 

assim como a terragos marinhos de pequena amplitude alti- 

metrica, ou a terragos de pigarras; 2. um, nivel de aproxima- 

damente 25 m. sobre o das varzeas, norm(almente correspon- 

dendo a presenga de terragos fluviais e de terragos marinhos 

de abrasao; 3. um nivel, mluito freqiiente, aproximadamente 

a 50-60 m. sobre as varzeas, compreendendo a presenga isola- 

da de antigos terragos fluviais e topos de colinas bizeladas pelo 

trabalho escultural das aguas correntes; 4. dois outros niveis, 

interessando porgoes mais restritas, sendo um em tomo de 200- 

300 m. e o outro relative as elevagoes correspondentes as ser- 

ras isoladas, ambos resultantes de trabalho de erosao e, em 

alguns casos, provavelmente de erosao diferencial. Os niveis 

(28) Veja-se SILVEIRA, Joao Dias da Obra citada. 
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inferiores, quando resultantes de sedimentagao, freqiientemen- 

te encontram-se embutidos nos superiores (29). 

Qualquer que seja a parte da Baixada considerada, em; area 

de restingas ou de colinas, sedlmentares ou nao, percebe-se a 

presenga de uma hidrografia rica, em grande parte decorrente 

da pluviosidade relativanxente elevada e, em muitos casos, da 

presenga de terrenes pouco permeaveis e de escpamento dificil. 

Na faixa costeira, onde predorrdnam os terrenes de anti- 

gas restingas, a hidrografia superficial, mais rica no reconca- 

vo de Cananeia, caracteriza-se pelos curses extremiamtente irre- 

gulares, sinuosos, com uma extraordinaria abundancia de 

meandros, divagando em busca de uma possibilidade de escoa- 

mento dificultado pelo material depositado pelo mar, dentro 

de vales amplos onde se processa intensa acumlulagao. Fre- 

qiientemente comunicando-se entre si pelos "furados", canais 

naturais ou abertos pelo homem, sujeitos as influencias das 

mares em porgoes notaveis de seus cursos, sao responsaveis 

por cheias prolongadas que justificam a existencia de extern 

sos banhados e brejos, de amplitude explicavel pelos interflu- 

vios pouco acentuados, na costa freqiientemiente confundindo- 

se com as areas de manguezais. 

Algumas das caractensticas acima citadas podem. ser en- 

contradas ao longo dos principals eixos fluviais, quando re- 

m(ontamos para o interior. As varzeas relativamjente extensas, 

muitas vezes ocupadas por brejos, dentro das quais meandram 

os rios, sao encontradas, por exemplo, ao longo do Ribeira, pra- 

ticamente ate a barra do Juquia, assim com|o nos baixos cursos 

deste rio e do Jacupiranga e Pariquera-Agu. Nestes casos, en- 

tretanto, os limites das varzeas sao mjais definidos, as cheias 

(29) Fugindo ao objetivo do presente trabalho, nao ha aqui nenhu- 
ma preocupagao no sentido de entrar em pormenores, parti- 
cularmente quanto a genese dos referidos niveis. Para isso 
convem ler: SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pags. 
135 a 142; AB'SABER, Aziz Nacib — Obra citada, pag. 15 em 
diante; AB'SABER, Aziz Nacib (e) BESNARD, W. — Sam- 
baquis da regiao lagunar de Cananeia. I — Observagoes geo- 
graficas. II — Especulagoes pre-histdricas, in "Boletim do 
Instituto Oceanografico", Tomo IV, Fasc. 1 e 2, Sao Paulo, 
1953, pags. 216 a 220. 
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sao m|enos prolongadas e, no con junto, a hidrografia e melhor 

organlzada. 

Na zona sublitoranea emj que dom^nam as colinas e terra- 

gos, a superficie e nc^ais enxuta que nas areas precedentes. Os 

cursos d'agua sao sempre abundantes, porem possuem percur- 

sos melhor definidos, de m|odo que o con junto da hidrografia 

superficial revela-se mais estavel. Na maioria los casos os 

rios encontramj-se em fase de encaixamento, ou entao ja encai- 

xados, dentro de vales que ainda se apresentam; com bastante 

amjplitude. Dai a presenga de barrancas entalhadas pelos rios 

nos proprios sedim^entos depositados anteriornfente. Nos cur- 

sos maiores verifica-se, ainda, a presenga de meandros, fre- 

qiientemente encaixando-se, ocasionando a mutabilidade tipi- 

ca das varzeas que ora se limitam por barrancas, ora confun- 

dem-se com a presenga de zonas marginals de suaves declivi- 

dades. Os brejos, embora bem menos numerosos, principal- 

mente ihenos extensos, nao estao inteiramente ausentes, ca- 

racterizando-se pelas superficies mais acanhadas e pelo fata 

de estarem mais intimamente na dependencia das cheias dos 

rios, Praticamente a maioria deles desaparece nas epocas de 

estiagem. A presenga de lagoas em crescente, assim como de 

meandros abandonados torna-se bem mjenos significativa que 

nas areas leroforadas anteriormente. 

No conjunto a hidrografia regional e um dos elementos 

mais significativos para a vida do homem. Gragas a sua rique- 

za e ao fato de raramente nao se apresentar com rios de perfis 

longitudinais regulares, tipicarhente de planicie, terril sido apro- 

veitada pela mavegagao, tendo sido o meio de penetragao e de 

fixagao dos povoadores. Via de comlunicagao, elemento justi- 

ficador de determinadas culturas, fbnte de pesca, ou elemiento 

perturbador com'o decorrencia das cheias, os rios contribuem 

para definir grande parte das caracteristicas das paisagens re- 

gionais. 

As condigoes climaticas, por intermedio da pluviosidade^. 

explicam, como foi dito, muito da riqueza hidrografica regio- 

nal. Conforme, com propriedade, acentuou Silveira em seu 
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trabalho ja tantas vezes citado (30), a Baixada do Hibeira nao 

dispoe de uma rede satisfatoria de postos meteorologicos, de 

modo que quaisquer consideragoes a proposito de suas condi- 

»goes climaticas nao corresponderao, necessariamente, a uma 

realidade. Todavia, comj os elementos que o proprio autor ci- 

tado conseguiu coletar e interpretar (31), assim como os re- 

sultados do trabalho de Setzer (32), ou de observagoes par- 

■ciais (33), somadas as observagoes decorrentes das informacoes 

dos habitantes da regiao, semjpre de certo interesse, embora 

fragmentarias, torna-se possfvel formar uma ideia geral das 

condigoes climaticas regionais. 

De um modo geral as temperaturas sao relativamente ele- 

vadas em toda a Baixada. As medis termicas anuais normal- 

men te se incluem entre 20° e 2?° C., fato que praticamente a 

define como Baixada quente. As amplitudes termicas anuais 

sao relativamente baixas, em granle parte devido a presenga 

da vizinhanga oceanica, embora toda a regiao fique ligeiramen- 

te ao sul do tropico de Capricomio. Os meses menos quentes, 

junho, julho e agosto, normalmente apresentam-se com medias 

termicas superiores a 18° C., enquanto que os mais quentes. 

dezembro, Janeiro e fevereiro, superam de pouco medias de 25° 

C. No conjunto percebe-se a inexistencia, pelo menos com pro- 

nunciamento mtido, de estgoes decorrentes do regime termi- 

co. O inverno astronorrfico nao chega a ser frio, fato que se 

verifica em todas as partes da area considerada. Um^ pequeni- 

na diferenciagao existe, entretanto, entre a zona costeira e a 

retro-terra, perceptivel especial men te no comportamento das 

maximas e mmimas, menos pronunciadas nas areas costeiras. 

Pode-se falar, portanto, para a Baixada, emi uma relativa uni- 

formidade termica. Segundo parece o comportamento da tem- 

(30) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 142. 
(31) Idem, pags. 142 a 157. 
(32) SETZER, Jose — Contribui$ao para o estudo do clima do Es- 

tado de Sao Paulo, separata do Boletim "D.E.R.", Vols. IX 
a XI, outubro de 1943 a outubro de 1945, Sao Paulo, 1946. 

<33) CAMARGO, Angelo Paes de — A seringueira em Sao Paulo e 
o mal das lolhas in Suplemento Agricola do Jomal wO Estado 
de Sao Paulo", Sao Paulo, 30 de margo de 1960. 
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peratura nao sofre modifica^oes muito importantes decorren- 

tes das formas e orientagao do relevo. O dominio da horizon- 

iabilidade da morfologia regional nao so permite que perma- 

nega^rn as condigoes decorrentes da posigao em; latitude ou em 

relagao ao mar mjas, tambemi, poucas vezes da margem a que 

se estabelegam diferenciagoes termicas em| fungao da orienta- 

gao de vertentes. Vertentes mais ou menos ensolaradas, "soa- 

Iheiras" e "noruegas", so se esbogam nas areas mais movimen- 

tadas, justamente aquelas menos utilizadas pelo homjem e que 

menor interesse tern para este trabalho. Maior imiportancia, 

segundo tudo parece indicar, tern a orientagao das vertentes 

em face dos ventos e da distribuigao das chuvas. Entretanto, 

nao de modo a definir nitidamente areas diferenciadas quanto 

a utilizagao do solo. 

A pluviosidade, embora nao revele indices tao elevados 

quanto os da Baixada santista ou das baixadas do litoral entre 

Santos e Ubatuba, e relativamente elevada. As madias pluvio- 

metricas anuais sao normalnc^ente superiores a 1.500 mm., pou- 

cas vezes inferiores e raramente superando 2.000 m-mi- Trata- 

se, portanto, considerado o regime termico, de uma Baixada 

quente e umida. Tais medias possuem um significado relativo, 

dado que de ano para ano, sem que existam elementos para ve- 

rificar possiveis periodicidades e suas causas, verifican>se os- 

cilagoes, as vezes muito acentuadas. E' quanto Silveira obser- 

vou para Iguape (34), e e quanto foi possivel observar pelas in- 

forrrtagoes de moradores e pelas relativas ao pluviomjetro da 

Serrana de Mineragao, em Cajati, no municipio de Jacupiran- 

ga. De qualquer forma, as mais elevadas precipitagoes regis- 

tram-se na orla iitoranea, e'm importancia, de Cananeia para 

Iguape, decrescendo para o interior. O regime pluviometrico 

caracteriza-se pela presenga de um maximo de verao, estagao 

chuvosa, e um minimo de inverno, estagao menos chuvosa mas 

nao necessariamente seca. Mais nitidamente seco parece tor- 

nar-se o inverno no interior da Baixada, especialmente nos 

anos de pluviosidade mais baixa. Em tolo caso, conforme in- 

(34) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 153. 
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forrmgoes do agronomo de Eldorado, no interior da Baixada a 

deficiencia de pluviosidade pode ser parcialmente compensa- 

da pelo sereno da noite. 

A unidade do ar e relativamente elevada em toda a regiao. 

Silveira, que so pode interpretar elem(entos sobre Iguape e 

Cananeia, encontrou valores nunca abaixo de 70% de umida- 

de relativa. Pelas informjagoes obtidas em varias partes, as 

condigoes no interior da Baixada diferem1 um pouco, de um 

miodo geral com umidade mjenos elevada. Entretanto, e preciso 

nao exagerar, pois segundo inforxnagoes relativas a Registro 

(35), a freqiiencia dos pen'odos no decorrer do ano com umi- 

dade relativa de 100% e superior a 95% durante mais de 10 bo- 

ras consecutivas e respectivamente de 103 e 269. 

No conjunto, dezemflbro, Janeiro e fevereiro sao meses 

quentes, relativamente umidos, com freqiientes chuvas e tro- 

voadas. A pluviosidade continua, com menor numero de dias, 

em margo, ainda bastante quente. Com tempo relativamente 

instavel em abril, chegamjos a maio com( temperaturas ainda 

em ligeiro declfnio, dias ensolarados, pluviosidade ja relativa- 

mente baixa, porem com| ar umido. De junho a setembro os 

dias sao claros, limpos e secos; as chuvas sao esporadicas e a 

umidade do ar, que aumjentou, justifica as noites de sereno. 

Ja em setembro, m^s especialmente em outubro, os dias tor- 

nam-se mais quentes, a luminosidade maior, aumentando as 

precipitagoes, com trovoadas. Em novembro praticamente vi- 

goram as condigoes do verao. 

As condigoes climiaticas da Baixada nao so sao grande- 

mente responsaveis pelas caracten'sticas de boa parte das ati- 

vidades agn'colas, com,o, e principalmente, devetn ser respon- 

sabilizadas pelas dificuldades em' definir um. calendario agri- 

cola para a regiao. A inexistencia le um ritmo sazonario bem 

marcado, assim como as irregulriddes e desvios que se verifi- 

cam, anualmente, no regime termico e especialmente no plu- 

viometrico, em grande parte explicam a existencia, especial- 

mente para as lavouras temporarias, de calendarios bem defi- 

(35) CAMARGO, Angelo Paes de — Trabalho citado, vide tabela. 
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nidos e, para as grandes lavouras permanentes, problemas ines- 

perados, tais como a ausencia prolongada de chuvas ou a pre- 

senga de penodos excepcionalmente umidos. Um aspecto inte- 

ressante e que vale a pena destacar tendo em] vista as reper- 

cussoes sobre a utilizagao do solo e o relative as possibilidades 

de geadas. Embora elas possam aparecer na Baixada, so o 

fazem esporadican^ente, de modo que sua influencia e pratica- 

mente nula, nao eonstituindo fator limitador da variedade de 

plantas cultivadas na regiao. Tal fato teml interesse especial 

para o cultivo cafeeiro. 

Tendo em vista o carater quente e umido da regiao ai as 

condigoes climaticas geralmente superalm o fator edafico na 

definigao das formagoes vegetais (36), de forma que preferimos 

dar uma ideia da vegetagao, em seqiiencia ao climia, deixando os 

solos para serem; tratados posteriormente. 

Uma ideia satisfatoria sobre as paisagens vegetais da Bai- 

xada do Ribeira pode ser obtida no trabalho le Silveira (37), 

que nos oferece o quadro m^ais completo a respeito. As obser- 

vagoes abaixo serao limitadas, portanto, aos grandes tragos do 

revesthnento vegetal da regiao. 

A formagao vegetal que dominou a regiao considerada, apa- 

recendo ainda nas zonas perifericas (encostas serranas) ou em 

porgoes dos mjorros isolados, foi a miata tropical umida, ou 

floresta pluvial. Trata-se, em conseqiiencia, de floresta hete- 

rogenea, relativamente intrincada. A maior parte foi destrui- 

da pelo homlem, ou para dar lugar a espagos agricolas, ou para 

a extragao de madeira e lenha, ou ainda para a obtengao de 

carvao ou palmiito. O fogo foi o principal instrumento no pro- 

cesso de destruigao. Inicialfnente recobrindo as mais diferen- 

tes partes da regiao, em altitudes e sobre solos diferentes, so- 

freu o processo comumj de destruigao que levou a sua substi- 

tuigao por capoeiras de todos os tipos e, na melhor das hipoteses, 

por mfatas secundarias. As zonas florestais foram, na Baixada 

como na maior parte do pais, preferidas para as atividades agri- 

colas, quer se trate da agricultura itinerante de subsistencia, 

(36) SILVEIRA, Joao Bias da — Obra citada, pag. 168. 
(37) Idem, pag. 169 e seguintes. 
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marcada pela utilizagao de tecnlcas primjitivas, quer da poli- 

cultura que, na regiao, foi introduzida e praticada por colonos 

eslavos ou italianos de Pariquera-Agu, ou ainda da monocul- 

tura de cha, comum as reas de colonizagao japonesa dos arre- 

dores de Registro. 

A floresta, constituindo um estado evolutivo para o "cli- 

max" representado pela anterior, embora m(enos rica, apare- 

ce, ou aparecia, recobrindo a maior parte da faixa form^da 

pelas restingas e dunas consolidadas. Com caracteristicas di- 

ffceis de diferenciar fisionomicamente, pode surgir tambem 

nas zonas menos enxutas, correlacionadas com a presenga de 

diques miarginais, em "pestana", ou ainda em trechos de res- 

tingas e dunas recentes, como tivemos oportunidade de obsei- 

var em umia ou em outra parte da ilha Comprida (*). Nesta 

area, entretanto, como em tolas onde dominam dunas e res- 

tingas recentes, regra geral a vegetagao e sub-arborea ou ar- 

borescente, com arbustos e pequenas arvores, formando man- 

chas muito densas, 

Nas zonas de varzea, "varjoes", banbados, predominam 

formagoes herbaceas, com] lirio do brejo, peri, taboa, caxeta, e, 

mais raramente, formagoes arbustivas e arboreas ralas. Final- 

mente, temos as zonas litoraneas com presenga de mangues e, 

ainda menos importante para nos, a vegetagao halofila e psa- 

mofila das partes arenosas junto ao mlar. 

Embora toda a flora regional tenha sido de uma ou de 

outra forma aproveitada pelo hdmemf, e com a floresta, con- 

vem repetir, que se estabeleceram relagoes mais intimas e in- 

tensas. 

Consideradas as diferentes formagoes geologicas da regiao, 

Silveira reconheceu quatro grandes grupos de solos (38): 1. 

(*) O "jundu", conforme a denominacao popular e formagao arbo- 
rea ou sub-arborea, fase precoce no processo para o "climax** 
florestal. 

(38) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pags. 159 a 166; ver 
tambem, a respeito: REGO, Luiz Flores de Morais: Considera- 
Coes preliminares sobre a genesis e a dlstruibui^ao dos solos 
do Estado de Sao Paulo, in "Geografia", Ano I, n.0' 1, Sao Paulo, 
1935, pags. 10 a 48 — transcrito in "Boletim Geogfafico", Ano 
III, n.0 27, Rio de Janeiro, junho de 1945, pags. 351 a 369; 
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solos eluviais; 2. solos sobre aluvioes antigas; 3. solos sobre 

aluvioes rdodemas e 4. solos sobre depositos marinhos. Geral- 

irtente os solos da Baixada do Ribeira nao sao considerados 

muito ferteis. No conjunto predominam solos frageis, pouco 

profundos, quase sempre comi preddminancia de rnateriais sili- 

cosos. Entre os mais favoraveis encontramrse os massapes e 

salmourao, particularmente o primeiro, solos eluviais das for- 

mfagoes algonquianas e arqueanas. Quando menos acidos, ar- 

gilosos tendendo par arenosos, sao satisfatorios, especialmente 

se contiverem elementos minerais elm proporgoes razoaveis. 

Sao encontrados na zona sub-litoranea, em; areas de colinas. 

Os melhores pertencem a uma faixa que, grosseira e irregular- 

mente, dispoe-se aproximadamente de Registro a Eldorado, 

passando por Jacupiranga, em tomo da qual existe, segundo 

opiniao corrente entre os agricultores da regiao, uma area de 

solos excepcionalmente ferteis. Os solos das varzeas ribeiri- 

nhas, inundaveis, solos sobre aluvioes recerites, a par de fre- 

qiientemiente profundos, com lengol freatico bastante superfi- 

cial, constituemj o produto das periodicas inundagoes ocasio- 

nadas pelo transbordamento dos rios. Pelo quanto se pode sa- 

ber, incluem-se entre os que na regiao oferecem melhores pos- 

sibilidades, o que em parte ve-se comprovado pela permanencia 

de certas culturas sedentarias, a exemplo do arroz, apesar das 

tecnicas rudimentares empregadas. Os solos das aluvioes an- 

tigas em parte se confundemf coml os eluviais na formagao da 

faixa considerada mais fertil, entre Registro e Eldorado. Na 

parte litoranea, emj areas com sedimentagao marinha, os solos 

sao rasos, excessivamente arenosos e muito frageis, embora fa- 

vorecidos, em alguns casos, pela superficialidade do lengol 

freatico. 

A nao ser no caso dos solos das areas inundaveis, pratica- 

mente conservados pela cheias, periodicas ou nao, todos os de- 

SETZER, Jose — Os solos do Grupo 21, do "Boletim de Agri- 
cultura", n,0 unico, 1947, Sao Paulo, 1949; Idem — Os solos 
dos Grupos 19 a 22, do "Boletim de Agricultura", n.0 unico, 
1945, Sao Paulo, 1949; CUNHA, JoSo Ferreira da (e) AZZI, 
Reinaldo — Relatorio sobre o vale do Ribeira de Iguape, in 
"Diario Oficial do Estado de Sao Paulo", 16 de junho de 1949. 
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mais, com poucas excegoes, nao suportam atividades agrlcolas 

muito intensas. Norxnalmente, destruido o revestimento vege- 

tal natural, especialmente no caso da floresta pluvial, os solos 

se refazem com, demasiada ientidao. Embora em muitos casos, 

em especial nos solos das colinas e terracos antigos, as primei- 

ras colheitas possam surpreender pela abundancia, apos alguns 

anos, as vezes apenas 3 ou 4, os solos se esgotam^ os rendimen- 

tos deixam de ser compensadores e, em conseqiiencia, devem 

ser abandonados, dando lugar a capoeiras ralas. Nas areas de 

sedimentagao marinha, especialmente nas mais recentes, o pro- 

blema e mais grave, dada a maior fragilidade dos solos. Nos 

casos dos depositos nlarinhos antigos a presenga de uma dura 

camada de areia consolilada, a poucos centimetros de profun- 

didade, torna seu aproveitamento mjais dificil (39). 

E' evidente que o aproveitamento dos solos, em geral com 

resultados insatisfatorios, decorre nao somente de sua profun- 

didade, riqueza em elementos organicos ou rrdnerais, mas, em 

grande parte, da presenga de sistemas de agricultura marca- 

damiente predatorios. O agricultor praticamente destroi o man- 

to vegetal de modo a obter espago para aproveitar uma delga- 

da pelfcula superficial relativamente rica em humus. Esta es- 

gotada, em grande parte esgotamento acelerado pelas queima- 

das, a solugao de rotina e buscar outra area, para o que se des- 

troi outra parte do revestimento vegetal. For outro lado, des- 

providos do revestimlento vegetal, os solos, particularmente 

das colinas e morros, tornam-se presa facil da erosao. Tecni- 

cas adequadas de conservagao, com racional emprego de adu- 

bos e medidas de defesa em relagao a atividade das aguas su- 

perficiais, podem tornar mais otimista a situagao da Baixada 

quanto aos solos. 

a baixada do ribeira, regiao paisagisticamente diferenciada 

Depois de tratar do problema da delimitagao da Baixada 

do Ribeira, e de sua caracterizagao fisica, neste ultimo caso em 

(39) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pags. 164-165 
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suas grandes linhas, queremos tentar, nesta parte que talvez 

pudesse servir de fecho ao presente trabalho, uma divisao da 

legiao, aproveitando tudo quanto se tera oportunidade de ver 

a seguir. 

Considerando apenas os elementos do quadro natural pa- 

rece nao haver duvida, a nao ser, talvez, em pormenores sem 

maiores significagoes, sobre os quatro aspectos distinguidos por 

Silveira dentro da regiao em aprego: regiao litoranea do Ri- 

beira, regiao sub-litoranea do Ribeira, regiao do Juquia e bai- 

xada ou reconcavo de Cananeia (40). files correspondem, con- 

forage demonstrou o autor, a paisagens peculiares, embora nao 

necessariamiente demjais diferenciadas umas das outras. A pre- 

senga do homem, entretanto, criando formas de organizagao da 

ocupagao do espago economico que, imuitas vezes, nao se ajus- 

tam inteiramente a este ou aquele quadro natural, expressas 

em paisagens culturais que contribuem para atenuar as dife- 

renciagoes dos referidos quadros, ou para mjais nitidamente 

diferencia-los, justifica um\a divisao que somente nos grandes 

tragos confunde-se com, a citada acima. 

Assim e que, consideradas as paisagens culturais, torna-se 

possfvel, de certa forma aceitando a sub-divisao proposta pela 

Secgao paulista da A.G.B., distinguir duas sub-regioes: a sub- 

regiao litoranea, que grosso modo corresponderia a zona de 

Iguape da A.G.B. e a sub-regiao da retro-terra da Ribeira, 

correspondendo, setnpre nas grandes linhas, a zona de Regis^* 

tro da A.G.B. (41). 

A sub-regiao litoranea abrangeria, sem que os lirrdtes de- 

vam ser considerados rigidos, o conjunto das pequeninas bacias 

hidrograficas drenadas para o lagamjar de Cananeia, toda a 

ilha Comprida e as terras drenadas pelo Ribeira litoraneo e seus 

afluentes nesse trecho, alem da bacia do Una do Prelado, nao 

incluida ao presente estudo. Suas caracteristicas principais se- 

riam as seguintes; 1. A presenba constante do mar, com as ex- 

tensas linhas de praias da ilha Comprida ou da Jureia, o nu- 

mero relativamente grande de ilhas embutidas no continente 

(40) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 191. 
(41) MONBEIG, Pierre — Relatdrio citado, pags. 23-24. 
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(Cardoso, Cananeia, Comprida), os numerosos canais, "mares" 

e balas (Pequeno, de Cananeia, do Cubatao, Ararapira, Trapan- 

de), a influencia das mares que, particularmente em torno de 

Iguape, se faz sentir de modo pronuncialo nos rios. Em ultima 

analise, a "zona ilhada", segundo a expressao de Werneck So- 

dre (42), com interessante interpenetragao de rrqar e terra. 2. 

A platitude das terras, com altitudes normalmente pouco aci- 

ma do nivel rqedio do mar, e caracterizadas, na melhor das hi • 

poteses, por ligeiras ondulagoes conseqiientes da presenga de 

feixes de restingas consolidadas. 3. A drenagem superficial ri- 

quissima, serpenteante e freqiientemente indecisa, com presen^ 

ga de manguezais, na faixa costeira, e que, muitas vezes, sao 

contfguos a zonas de banhados e brejos. Paisagens misto de 

agua e terra, como Silveira se expressou a proposito da area de 

Iguape (43). 4. Revestimento vegetal muito variado, em que 

as florestas de mangues se avizinham as associagoes de peri ou 

h'rio do brejo, em areas m!ais encharcadas de agua doce, ou o 

"jundu" e ate mesmo a floresta tropical das pestanas e diques 

marginais, das manchas de sambaquis, ou das encostas dos 

morrotes isolados. 5. Umidade elevada e abundante pluviosi- 

dade, embora mais acentuadamente na zona de Cananeia (44), 

ausencia de verdadeira estagao seca e presenga de temperatu- 

ras elevadas e uniformes. 6. Area de povoamento antigo, con- 

formle teremjos oportunidade de ver, uint dos rhais precoces de 

todo o pais, caracteristica que justificou sua inclusao entre as 

zonas velhas do Estado, por Unzer de Almeida e Mendes So- 

brinho (45). 7. Populagao rala, dado que as densidades nor- 

irtalmtente giram em) tomo de 5 hab. por km2, sendo na verda- 

de mais baixas se se excluem os aglomerados de Iguape e 

Cananeia. Presenga de areas quase vazias, como a ilha Com- 

prida ou a do Cardoso. 8. Presenga de uma populagao relati- 

(42) SODR6, Nelson Werneck — Geografia das Comunicagdes pau- 
listas, III — O Literal, in "Digesto Economico", Ano III, n* 
35, Sao Paulo, outubro de 1947, pags. 88 a 92. 

(43) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pags. 191-193. 
(44) Idem, obra citada, pags. 193-194. 
(45) ALMEIDA, Vicente Unzer de (e) MENDES SOBRINHO, Octa-^ 

vio Teixeira — Obra citada, pag. 80. 
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vamiente homogenea, basicamente luso-brasileira, apesar das 

iniciativas de colonizagao com elementos especialraente ger- 

manicos na area de Cananeia ou japoneses na area de Iguape.. 

9. Area de decadencia economiica, comi as velhas cidades de 

Iguape e Cananeia que, no dizer de Silveira, "fazem presente o 

passado da regiao" (46). 10. Os generos de vida sao sobretudo 

baseados na pesca e nas "rogas" itinerantes de subsistencia, a. 

nao ser ao longo do Ribeira litoraneo, ou nas margens do Una 

da Aldeia, onde a rizicultura e a bananicultura condicionarrr 

diferentes modos de vida. 

Dentro da referida sub-regiao litoranea e possivel distin- 

guir duas zonas, a do literal de Iguape e a lagunar de Cananeia. 

correspondentes, respectivamente, a regiao litoranea da Ri- 

beira e Baixada ou Reconcavo de Cananeia de Silveira. Estas 

duas zonas, ja passiveis de diferenciagao quando consideradas 

as particularidades de seus quadros naturals — bastaria lem- 

brar que a de Cananeia foge completamente a bacia do Ribei- 

ra — foram! diversam^ente marcadas pela presenga do hotniemi. 

De um miodo geral a zona lagunar de Cananeia revela indices 

paisagisticos miais baixos de humanizagao. Conserva melhor- 

seus quadros naturais, embora ai, como em Iguape, as tnarcas 

de humanizagao paisagisticas se apresentem desproporcionais^ 

ao escasso efetivo hu,m<ano por elas responsaveis. For outro 

lado, o reconcavo lagunar de Cananeia permanece relativa- 

mente isolado da retro-terra, enquanto que o literal de Igua- 

pe, gragas a articulagao representada pelo Riveira, poude man- 

ter, especialmjente no passado, intensa vida de relagoes com a 

referida retro-terra. Ha, por outro lado, uma sensivel dife- 

renciagao economica entre as duas zonas, semj duvida favore- 

cendo a de Iguape. Dentro do criterio para a distingao de "zo- 

nas", adotado pela Secgao paulista da A.G.B., "encaradas so- 

bretudo tendo-se em vista os fatos economicos e, particular- 

mente, as relagoes regionais que se organizam em! fungao de- 

um centro urbano" (47), a zona lagunar de Cananeia e a zona 

(46) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 117. 
(47) MONBEI.G, Pierre — Relatorio citado, pag. 20. 
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do literal de Iguape definem-se, respectivamente, enci! to mo das 

cidades-portos de Cananeia e Iguape. 

A sub-regiao da retro-terra do Ribeira corresponderia ao 

que Silveira denominou de regiao sub-litoranea do Ribeira, ja 

que, conforme se vera em seguida, convem dela distinguir a 

area de Juquia. Abrangeria, conseqiientemente, todo o vale do 

Ribeira aproxitnadamente a partir da area entre a barra do 

Jacupiranga e do Carapiranga, ate o trecho mais proximo a 

montante da barra do Batatal. Alem disso, compreenderia pra- 

ticamente todo o con junto das bacias lo Jacupiranga, Parique- 

ra-Agu e Pariquera-Mirim, por intermedio dos baixos vales 

destes ultimos confundindo-se com a sub-regiao Itoranea. Seus 

principais elementos identificadores seriam os seguintes: 1. 

Area topograficamente caracterizada pela presenga de colinas 

de formas suaves, pouco pronunciadas, geralmente com altitu- 

des inferiores a 50 m. e, freqiientemente escalonada em dife- 

rentes niveis de terragos, correspondentes respectivamente a 

formagoes geologicas antigas e mantos sedimentares menos 

recentes que os da orla litoranea, silico-argilosos com presen- 

qa de leitos de cascalheiros. 2. Drenagem mais estabilizada, 

ou mais definida que na sub-regiao litoranea, com os rios fre- 

qiientetnente encaixando seus leitos ou seus vales, nas partes 

mais baixas ainda com cursos meandrados e divagantes, origi- 

nando, em ^onseqiiencia, pequenas planicies de varzeas e mes- 

mo com brejos. De um modo geral, area sensivelmente mais 

^nxuta que a anterior. 3. Umidade e precipitagoes menos ele- 

vadas que na sub-regiao litoranea, com a caracteristica imais 

significativa, todavia, de apresentar pelo menos um esbogo de 

ostagao seca no invemo, de qualquer forma com diferencia- 

gao sazonaria mais pronunciada. 4. Paisagisticamente, a pre- 

senga de um revestimento florestal constituia, especialmiente 

sobre as colinas e terragos, antes de sua parcial destruigao pelo 

homfem, um dos mais importantes tragos identificadores co- 

muns a area em questao. 5. A referida sub-regiao contrasta 

com a litoranea por ser rn^ais densam(ente povoada, praticamen- 

te com densidades que representam o dobro das daquela sub- 

regiao. Segundo tudo palece indicar, tal contraste tende a se 
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acentuar nos proxi^nps anos. 6. Apesar de mais povoada que 

a litoranea, a sub-regiao da retro-terra e de povoamento rela- 

tivamente recente. Ressalvados casos como o das vizinhangas 

de Eldorado, praticamente data do seculo passado, ainda es- 

tando etr^ processo. 7. A populagao dessa area e sensivelmente 

mais heterogenea que a litoranea, nao so devido a presenga mais 

significativa de elemtentos de cor, mias, o que parece mais im- 

portante, devido ao efetivo relativamente elevado de japoneses 

e descendentes, assim cam(o de oriundos italianos, poloneses e 

germanicos. 8. A maior heterogeneidade da populagao, assim 

como a menor nitidez, consequente, de seu carater luso-brasi- 

leiro, esta no fato dessa sub-regiao ter conhecido as mais im- 

portantes experiencias de colonizagao da Baixada, com elempn- 

tos estrangeiros, a exemplo dos nucleos coloniais de Pariquera- 

Agu, Hegistro e Sete Barras. 9. Emjbora nao muito mais ex- 

tensa que a anterior, e de povoamento mais recente, a sub-re- 

giao da retro-terra sobressai por abrigar uma vida urbana 

mais significativa, com os aglomerados de Registro, Parique- 

ra-Agu, Jacupiranga, Eldorado e Sete Barras. Principalmeiiter 

e area onde se estao esbogando condigoes que provavelmente 

permitirao nao so o desenvolvimento mlaior dos atuais aglome- 

rados mas, tan^bem; o surglmento de outros. 10. Economica- 

mente a sub-regiao ent questao e mais diversificada e de im- 

portancia indiscutivelmente superior a anterior. E' nela que 

encontramos as principais culturas com(erciais, da mesma for- 

ma como e nela que a criagao aparece, embora com importpn- 

cia ainda relativamente reduzida. 11. Suas paisagens sao, 

como se poderia prever, bem mfais humanizadas que as da sub- 

regiao litoranea, embora tal humanizagao freqiientemlente re- 

sulte da presenga de atividades economjicas de carater preda- 

torio. 12. Finalmente, e nessa parte da Baixada que atual- 

miente se percebemj os mais significativos indfcios de um pro- 

gesso de revalorizagao e,m andamento, com a introdugao de 

novas plantas cultivadas, um esbogo de renovagao e substitui- 

gao de tecnicas e sistemjas de utilizagao do solo, uma reorga- 

nizagao do espago agricola, ainda parcial, escudada em um 
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rearranjamento do habitat rural, uma melhoria sensivel no 

sistema viario e maior desenvolvimlento das fungoes urbanas. 

Nao e mluito dificil perceber, no conjunto da sub-regiao 

da retro-terra do Ribeira, a existencia de tres zonas: a zona dos 

altos vales do Jacupiranga e Pariquera-Agu, que teve na cldade 

de Jacupiranga o seu centro regional e que, segunlo tudo pare- 

ce indicar, ira se definir melhor em torno do crescente nucleo 

de Pariquera-Agu; a zona de Eldorado, abrangendo especial- 

mente uma faixa irregular de terras ao longo do Ribeira, prin- 

cipalmente a montante da cidade que Ihe empresta o nomie e 

que Ihe faz de centro regional; a zona de Registro, compreen- 

dendo a secgao do vale do Ribeira desde o trecho entre as 

barras do Jacupiranga e Carapiranga ate alguns kms. a mon- 

tante de Sete Barras, mais a m}aior parte das bacias dos pe- 

quenos afluentes do referido trecho e pequena porgao do baixo 

Juquia a montante de sua barra; tern) conoo centro a cidade de 

Registro. Segundo o criterio de Unzer de Almjeida e Mendes 

Sobrinho, a area de Registro se incluiria entre as zonas novas 

desbravadas, enquanto que as outras duas seriam ainda zonas 

novas em desbravamento (48). O fato e que a forma com que 

o homem; se instalou nas tres zonas, deu-lhes certas peculia- 

ridades que contribuem, nrtais que os elemientos fisicos, para 

diferencia-las. Jacupiranga, por exenqplo, e principafmente 

Pariquera-Agu, e area de pequenas propriedades, policultora, 

comt presenga significativa de elementos de origem italiana, 

polonesa e germanica. A presenga de jazidas de apatita, ex- 

ploradas pela Serrana de Mineragao, fomece a area de Cajati 

(em Jacupiranga) unxa marca especial. Registro e a area onde 

mais notavel se fez sentir a nfluencia da colonizagao japonesa, 

convindo frizar, de passagemf, com Monbeig, que "em; Sao Pau- 

lo, mais do que em qualquer outro lugar", refere-se ao Brasil, 

"o setor estudado pode ser definido pela presenga de eficacia 

de determinado contingente etnico" (49). E' a area de maior 

vitalidade economica de toda a Baixada, paisagisticamente des- 

pertando a atengao pela continuidade das culturas de cha, que 

(48) Obra citada, pags. 86-87. 
(49) MONBEIG, Pierre — Obra citada, pdg. 205. 



— 45 — 

Ihe fomece originalidade, ou pelos pananais ou area de criagao 

de Sete Barras. E' principaliriente uma zona que contribue 

para o maior contraste entre o desenvolvimtento da sub-regiao 

da retro-terra e, no dizer de Werneck Sodre, a "atonia do lito- 

ral, desaparelhado para servir ao escoamento de uma produ- 

gao que vai assumindo mveis acentuados" (50). A zona de Eldo- 

rado, por sua vez, a par de ter conhecido, no seculo XVIII, 

uma fase economlica de certo interesse, ligada ao aproveita- 

mento do ouro de lavagem e, em seguida, permanecido em 

situagao de modorra, caracteriza-se por uma recente revitnli- 

zagao que, eonj certos casos, pode ser incluida dentro cos leno- 

menos com caracterfsticas de pionerismo. Natural men to na j 

cabe definir limites precisos entre as tres zonas, contudo eles 

se esbogam em fungao das areas com as quais rnais intensas 

sao as relagoes miantidas pelos aglomerados de Registro, El- 

dorado e Pariquera-Agu. 

Finalmente, completando o quadro das divisoes que se es- 

ta esbogando, terfamos a zona de Juquia que, na verdade, nao 

podendo ser incluida na sub-regiao anterior, viria a constituir, 

por si so, uma pequenina sub-regiao. Sob muitos aspectos fisi- 

cos assemelhando-se a anterior, individualiza-se, porem, pelos 

fatos da geografia hum/ana, Seu principal trago e o carater 

periferico em relagao a Baixada, e particularmente seu papel 

de elo entre a referida Baixada e a faixa territorial percorrida 

pela ferrovia Santos-Juquia. Relativamente bem povoada ao 

longo do Juquia e do Sao Lourengo, tern uma populagao com 

influencia relativamente forte do elemento japones, e paisa- 

gens rurais em que os bananais expressam ifma economia ba- 

seada na monocultura comercial em propriedades que, para a 

Baixada, podem ser consideradas grandes. 

Em sfntese, a divisao sugerida e a seguinte: 

1. Sub-regiao litoranea: 

a) Zona de Iguape 

b) Zona lagunar de Cananeia 

C50) SODR^, Nelson Werneck — Obra citada, VIII, Centres Urba- 
nos, in "Digesto Economico", Ano IV, n.0 38, Sao Paulo, ja- 
neiro de 1948, pag. 114. 
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2. Sub-regiao da retro-terra do Ribeira (ou das colinas) 

a) Zona de Jacupiranga-Pariquera-Agu 

b) Zona de Eldorado 

c) Zona de Registro 

3. 'Zona de Juquia (area de transigao ) 

POPULA^AO — O POVOAMENTO E A EVOLU^AO 

DAS PAISAGENS 

A verifica^ao, mesmo superficial, de um mapa da distri- 

buigao da populagao no Estado de Sao Paulo (51), e suficien- 

te para mostrar que, exceptuando-se pouqufssimas partes ao 

longo do rio Parana, especialmiente no pontal do Paranapane- 

ma, assimi conojo areas do litoral norte, e poucas mais, a Bai- 

xada do Ribeira revela-se como a menos povoada de todo o Es- 

tado. A rarefagao demjografica e um dos tragos originals da 

Baixada, contribuindo para destaca-la dentro do Estado de Sao 

Paulo. 

No ano de 1950, por ocasiao do recenseamento entao rea- 

lizado, a populagao presente na area que nos interessa era a 

seguinte: 

Populagao dos Municipios da Regiao do Ribeira (1950) 

Municipios Populagao total 

Cananeia   5 802 

Eldorado     10 785 

a populagao da baixada do ribeira 

distribuigao e composigao 

Iguape ... 

Jacupiranga 

Juquia 

Registro 

15 093 

14 760 

6 770 

19 550 

(51) Atlas do Brasil, Conselho Nacional de Geografia, Rio de Ja- 
neiro, 1959, pag. 79. 



— 47 — 

Na mesma ocasiao a popula^ao presente em todo o Estado- 

somou 9.134.427 habitantes (52), O total relative a toda a Re- 

giao do Ribeira era, portanto, de 72.860 habitantes apenas. 

Tal efetivo, emjbora representando umi incremento relativa- 

miente grande emj confronto com a populagao da regiao em 

fins do seculo passado, ou no imcio deste (53), quando era de 

51.997 individuos, teve um desenvolvimento miediocre quando 

comparado com1 o da populagao do Estado, e caracterizado por 

uma evolugao recente muito irregular. Tais fatos podem ser 

verificados pelos quadros que se seguem, organizados com ele- 

mentos extraidos de um estudo de Elza Keller (54). 

Municipios da Regiao do Ribeira 

Comparagao entre as populagoes de 1920 e 1940 

Municipio 

Cananeia 

Iguape 

Jacupiranga 

Xiririca (*) 

Estado 

Populagao 

1920 

8 371 

19 892 

10 843 

13 097 

589 590 

1940 

5 530 

20 889 

15 496 

14 940 

180 316 

Varia^ao da Populagao 

Absoluta Relativa (% > 

— 2 841 — 33,9 

997 5,0 

4 653 42,9 

1 849 14,1 

2 590 726 56,4 

(♦) Atual Eldorado 

O desdobramento de mjunicipios naturalmente acarretou 

algumas diferengas nos quadros das populagoes de cada um 

deles, mas nao para o conjunto. Emjbora aumentando seu rltma 

de crescimento na decada 1940-1950, permaneceu sempre abai- 

xo do aumento medio relative valido para todo o Estado. Por 

(52) I.B.G.E., Conselho Nacional de Estatistica, Servigo Nacional 
de Recenseamento — VI Recenseamento Geral do Brasil, 1950,. 
Serie Regional, Volume XXV, Tomo 1, Estado de Sao Paulo, 
Censo Demografico, Rio de Janeiro, 1954, pag. 66. 

(53) FREITAS, Affonso A. de — Geografia do Estado de Sao Paulo^ 
Escolas Profissionais Salesianas, Sao Paulo, 1906, pags. 117, 
118 e 119. 

(54) KELLER, Elza Coelho de Souza — Notas sdbre a evolugao da. 
populagao do Estado de Sao Paulo de 1920 a 1950 in "Aspectos- 
Geograficos da Terra Bandeirante", Simposio organizado pelo- 
Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro, 1954, pags- 
223 a 228 e 229 a 236. 
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Municipios da Regiao do Ribeira 

Comparacao entre as populagoes de 1940 e 1950 

-Municipios Populagao em 1950 Variacao da 

Popula^ao % 

JEldorado 

Estado 

Cananeia 

Iguape 

Jacupiranga 

Juquia 

Registro 

5 802 

]5 903 

14 760 

6 770 

19 550 

10 785 

9 134 423 

5,0 

16,0 

5,0 

27,0 

29,0 

14,0 

21,0 

-outro lado, em alguns casos a variagao foi negativa, como a que 

se veriftcou em Registro depois de 1940, com a saida de colo- 

nos japoneses, fato que os quadrcs mostram dada a rapida re- 

cuperagao posterior a 1945 (55). Depois de 1950 o ritmo de 

crescimento da populagao se tornou be^ maior, e e possivel 

que o Censo de 1960 nos venha a revelar, para o con junto, um 

aumento relative proximp de 20%. 

Considerando os distritos tais comp se apresentavam em 

1950, sua populagao distribuia-se da formja apresentada no qua- 

Rro adiante (56). 

De um, modo geral, a distribuigao da populagao pelo terri- 

torio conservou as linhas mestras ja definidas no passado. As 

areas mais povoadas sao, atualmente, as sub-litorpneas, par- 

ticularmente em torno de Registro, Jacupiranga e Pariquera- 

Agu. Os eixos representados pelos rios continuam comandan- 

do^ como no passado, a distribuigao da populagao, embora um 

pouco modificada pela presenga de estradas recentes que ti- 

veram o papel de influir no afastamjento da populagao do tra- 

-dicional apego aos rios. As zonas de morros, que sobressaem 

na platitude da Baixada, continuam despovoadas ou pouco 

(55) ALMEIDA, Vicente Unzer de —Condigdes de vida do pequeno 
agricultor no Municipio de Registro (Registro Shokuminshi), 
in "Boletim de Agricultura", Secretaria da Agricultura do Es- 
tado de Sao Paulo, Diretoria de Publicidade Agn'cola, Sao Pau- 
lo, serie 54,°, n.0 unico, ano de 1953, pag. 37. 

<56) Recenseamento de 1950, Volume XXV, Tomo 1, pag. 168. 
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Populagao dos Distritos da Regiao do Hibeira — 1950 (*) 

Municlpios Distritos Populagao 

Cananeia Cananeia 

Arirf 

Eldorado 

Brago 

Itapeiina 

Iguape 

Jacupiranga 

Cajati 

Pariquera Agu 

Juquia 

Registro 

Sete Barras 

5 050 

752 

Eldorado 

Iguape 

Jacupiranga 

Juquia 

Registro 

5 314 

2 178 

3 293 

15 093 

7 611 

4 372 

2 777 

6 770 

12 668 

6 882 

(♦) — Preferimos fornecer somente os elementos relatives a popu- 

lagao absoluta, dado que na pratica se torna impossivel obter 

cifras corretas sobre a superficie dos distritos, fato que per- 

mitiria organizar quadro com a populagao relativa de cada 

unidade. 

ocupadas, assim como a faixa junto aos limites com o Esta- 

do do Parana, desde o alto Ribeira em direqao ao mar, no oci- 

dente da regiao. A nao ser em tomo de Iguape e Cananeia, o 

literal e, tambem, uma das areas menos densamente povoada 

de toda a Baixada, tendo sido, conforme teremos oportunida- 

de de ver, bem mais ocupada. No conjunto a miaior parte da 

populagao da Baixada adensa-se ao longo de uma faixa entre 

Eldorado e Juquia, coml uma cunha em diregao a Pariquera e 

Jacupiranga, e tendo Registro como centro. Essa area de 

maiores densidades ve-se limitada por uma faixa de bai- 

xas densidades no literal e na area da bacia do Una da A1 

deia, em diregao aos divisores com o Una do Prelado. Uma 

faixa relativamente larga, em semi-circulo, praticamente des- 

povoada e isolando a Baixada, especialmente do planalto, a 

circunda ao norte, noroeste e oeste, somente sendo tenuamjen- 

te interrompida pela propria presenga do Ribeira em diregao 

a Iporanga. Trata-se, e o fato podera ser verificado no mapa 

que acompanha estas consideragoes, de umja verdadeira "ilha" 
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cle povoamento, ainda nao satisfatoriamente articulada com a 

restante do Estado. 

Para que se tenha uma visao melhor da distribuigao da 

populagao, entretanto, convem, em suas grandes linhas, ver 

qual a sua distribuigao segundo os quadros urbanos e rurais^ 

embora semipre aproximadamente, dado o velho problema do 

que considerar urbano e do que considerar rural. As cidades 

(sede de municipios), em 1950 totalizavam 10.341 habitantes, 

sendo 1.037 em Cananeia ,1.168 em: Eldorado, 3.780 em Igua- 

pe, 1.391 em Jacupiranga , 892 em Juquia e 2.073 em Registro. 

As vilas ( Ariri, Brago, Itapeuna, Pariquera Agu e Sete Barras), 

somadas, possuiam 1.746 habitantes (57). Portanto, em toda 

a regiao a populagao rural era de 60.773 pessoas, ou seja, 83% 

do total. Na verdade tal percentagem] deveria ser considerada 

um pouco mjais elevada, dado que a mjaior parte da populagao 

das vilas dedica-se a atividades rurais, o mesmo acontecendo 

com[ pequena parte da populagao das cidades. Para o ano de 

1940 (58), tinhamos 84% da populagao residindo em zonas ru- 

rais. Percebe-se que a Regiao do Ribeira manteve-se com seu 

carater de quadro de populagoes eminentemente rurais, o que, 

apesar do desenvolvimento recente de certas cidades, a exem- 

plo de Pariquera Agu, nao mudou nos anos que se seguiram a 

1950. Por outro lado, tais dados podem nos fazer compreender 

melhor o fato das atividades agricolas terem absoluta predo- 

rrfinancia em toda a area considerada. 

De conformidade com o sexo, em 1940 e em 1950 a popula- 

gao das unidades administrativas da Regiao apresentava-se da 

seguinte forma (59): 

(57) Recenseamento de 1950, Volume XXV, Tomo 1, pags. 198-199. 

(58) I.B.G.E. — Recenseamento Geral do Brasil (1.° de setembro 
de 1940), Serie Regional, Parte XVII, Sao Paulo, Tomo 2 Censo 
Demografico, Populagao, Rio de Janeiro, -950, pags. 545 a 560. 

(59) Recenseamento de 1940, Parte XVII, Tomo 2, pags. 106-107, 
192-193, 238-239, 540-541; Recenseamento de 1950, Volume 
XXV, Tomo 1, pag. 66. 
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Municipios da Regiao do Ribeira — Popula^ao quanto ao sexo 

Municlpios Ano de 1940 Ano de 1950 

Total Homens Mulhe- Total Homens Mulhe- 

res res 

Cananeia 5 530 2 672 2 768 5 802 2 994 2 808 
Iguape 20 889 10 684 10 205 15 093 7 739 7 354 

Jacupiranga 15 496 7 873, 7 623 14 760 7 641 7 119 

Xiririca 14 496 7 448 7 498 10 785 5 471 5 314 

Juquia 6 770 3 674 3 096 

Registro 19 550 10 112 9 438 

Totals 56 411 28 767 28 094 72 760 37 631 35 129 

Os nujneros acima sao bastante significativos, pois que re- 

velam umia tendencia que esta tomlando corpo no conjunto da 

area em estudo. Apesar da diminuta diferenga existente entre 

o numero de homens e de mulheres em 1940, as cifras indicam 

a estabilidade dempgrafica da regiao, na qual a entrada de 

imigrantes nao foi mpito grande, nao tendo sido elevada, tam- 

bem, a emigragao. As miaiores diferengas relativas a 1950 ja 

denotarp o fato da Baixada estar despertando de sua semi-le- 

targia ,exercendo atragao sobre um maior numero de advenas, 

fato esse que se acentuou nos ultimos dois lustros .E' prova- 

vel que pelo Censo de 1960 a diferenga se demlonstre ainda 

maior. Interessante verificar que as maiores diferengas nume- 

ricas, a favor dos homjens, encontram-se em, Registro e em Ju- 

quia, onde, especial,mente no primeiro caso, temos a presenga 

de japoneses, de imigragao relativamente recente; para 1940 

o fato repercute nas pequenas diferengas registradas no mu~ 

nicipio de Iguape ,ao qual pertenciam as terras de mjaior con- 

centragao de japoneses. Semi pretendermos ter certeza, tais 

fatos parecem revelar um certo rejuvenescimento da regiao, 

com mjaior participagao de sangue novo, dado que se esta tor- 

nando area de convergencia de mligrantes, embora em escala 

ainda reduzida. Veja-se, por exemplo, o caso de Cananeia, 

que com maior numero de mulheres em 1940, representava 

bem a "zona velha" em, que o literal se havia transformado. 

Alias, conforme ja foi dito, em trabalho de 1951 Unzer de 



— 52 — 

Almeida e Mendes Sobrinho assim classificaram os litorais 

de Cananeia e Iguape (60). 

Conviria verificar ate que ponto a distribuigao da popu- 

lagao segundo a idade pode confirmar as consideragoes acima. 

Entretlanto, lam'entavelmente nos vemos na impossibilidade 

de tecer qualquer ordem] de consideragoes a esse proposito, 

dado que nao nos foi possivel obter os elem^ntos estatisticos 

relativos ao ano de 1950. As publicagoes referentes ao Recen- 

seamento efetuado nesse ano fomecem somente os dados, se- 

gundo a idade dos habitantes, para o conjunto do Estado e nao 

por municlpios. Acreditamos, entretanto, que as piramides 

de idade referentes a populagao da regiao em grande parte con- 

firmariam a quanto foi dito acimia. 

De certo interesse sao as condigdes em que a Regiao do Ri- 

beira se apresenta quanto a cor de seus habitantes. Na tabela 

que se segue, temos os efetivos absolutos, segundo a cor, para 

os anos de 1940 e 1950. 

Regiao do Ribeira — Populagao segundo a cor (1940 e 1950) (61) 

1940 

Cor Total % Homens Mulheres 

Brancos   .. 39 673 69,7 20 089 19 584 

Pretos   5 581 9,8 2 819 2 762 

Pardos   8 295 14,5 4 144 4 151 

Amarelos   3 280 5,7 1 703 1 577 

Sem declaragao ... 32 — 12 20 

1950 

Cor Total % Homens Mulheres 

Brancos   .. 58 631 80,0 30 266 28 365 

Pretos   .. 6 939 9,5 3 614 3 325 

Pardos   2 706 3.7 1 420 1 286 

Amarelos   .. 4 253 5,8 2 221 2 033 

Sem declaragao ... —- — — 

(60) ALMEIDA, Vicente Unzer de (e) MENDES SOBRINHO, Octa- 
vio Teixeira — Obra citada, pag. 43 (mapa). 

(61) Recenseamento de 1940, Parte XVII, Tomo 2, pags. 106-107, 
192, 238 e 540; Recenseamento de 1950, Volume XXV, Tomo 1, 
pag. 74. 
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O contingente de brancos, o ir^ais numeroso, segundo os 

dados dos Censos, tende a se tomar sein(pre mais preponderan- 

te. Assim e que, enquanto em) 1940 representava 69,7% de to- 

da a populagao, em 1950 ja havia atingido o valor relative de 

80%. Verificar-se-ia, desse modo, uma clarificagao da cor da 

pele ,para o conjunto dos habitantes. E' interessante lembrar, 

de passagem, que ha mais de um seculo, em 1836, os brancos 

representariam apenas 44,9% da populagao da area em1 estu- 

do (62). O aparente branqueamento da populagao, indicado pe- 

las cifras, deve ser considerado com algurrta cautela. file nao 

parece corresponder, pelo menos com a intensidade indicada, 

ao que a experiencia de quern tern percorrido muitas vezes a 

regiao, semjpre com o objetivo de ver e interpretar, tern mostra- 

do. A classificagao muito esquerhatica adotada pelo servigo de 

recenseamento torna inevitavel a inclusao, dentro da rubrica 

"brancos", de elera^entos nao caucasoides, utilizando uma de- 

nominagao generica, freqiientemente com ascendencia amerm- 

dia e inclusive negra. A miscegenagao de que foi palco a area 

em estudo, verificando-se na maior parte das vezes dentro de 

quadros limitados, dada a praticamente irrizoria renovagao, 

ate fins do seculo passado, por migragao, teria contribuido para 

que se formiassem tipos com tragos dificeis de classificar, e que 

genericamente sao considerados brancos em. vista de terem a 

pele clara. Mesm.o assim, o contingente da Regiao considerado 

branco e relativamente inferior ao do conjunto do Estado, que, 

em 1950, era de 85,65% (63). 

Sempre pelo que parecem indicar as cifras, o aumento re- 

lative da populagao branca ter-se-ia verificado particularmen- 

te em prejuizo do contingente de elemfentos pardos. fistes, que 

em 1940 representavam 14,5% do total, teriamj baixado, em 

1950, para apenas 3,7% esta ultima cifra ainda superior a rela- 

tiva ao Estado todo, 3,2% (64). Em 1836 os pardos constituiam 

(62) MULLEH, D. P. — Ensaio cTum quadro estatistico da Provin- 
cia de Sao Paulo, Sao Paulo, 1838, Reedigao literal, Sao Paulo, 
1923, pags. 166-167. 

(63) PETRONE, Pasquale — O Homem Paulista, in "Boletim Pau- 
lista de Geografia", n.0 23, Sao Paulo, julho de 1956, pag. 49. 

(64) Idem, pag, 49. 
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33,4% da populagao total da Regiao; hoje, conforme vemos na 

tabela apresentada, sao superados pelos negros e, inclusive, pe- 

los amarelos. Considerando que sob a rubnca "pardos "se in- 

cluem individuos que nao encontramj sistemagao nas demais, 

e considerado que praticamente abrangem todos os tipos de 

niestigos entre contingentes caucasoides, negroides e mongo- 

loides ,o numero relativamente baixo intriga, se nao pudesse 

ser explicado pelo que acima lembramos a proposito do bran- 

queamento da populagao e do criterio utilizado para classifi- 

ca-la. Nas viagens que temos feito as varias partes da Ribeira 

ficamos com a impressao de que a populagao mestiga, com as- 

cendencia quase semjpre indefinivel, em outras palavras, par- 

da, e m^is numierosa do que os elementos do Censo fazem acre- 

ditar. Tais mestigos tern na Baixada um dos mais importantes, 

se nao o mais imjportante angulo de perm^anencia dentro do 

Estado, tendo a Baixada escapado, apesar dos exemplos de co- 

lonizagao que sofreu, do process© de radical substituigao de po- 

pulagoes conhecido na maior parte do Estado. 

Completam o quadro que nos esta interessando, os dados 

relatives aos contingentes de negros e de amarelos. Nos dois 

casos, nota-se uma certa estabilidade entre 1940 e 1950. Os ne- 

gros, que em 1836 constituiam 21,7% da populagao total (65), 

e que em 1874 ainda deviami beirar os 15% (66), no ano de 1940 

representavam apenas 9,8% da populagao total, sofrendo, ate 

1950, um ligeiro decresclmo que os levou a 9,5%. Sems entrar- 

mos em outras consideragoes, cremos que os cruzamentos po- 

dem, em granle parte, explicar o decrescimo em questao. O in- 

teressante esta que enquanto em 1836 o contingente negro era 

relativamente inferior ao do con junto valido para a entao Pro- 

vincia, pois era de 21,7% frente a 24,1%, em 1950 a Regiao do 

Ribeira apresentou, em sua populagao, urr^ contingente negro 

relativamente mais importante que o existente no conjunto do 

Estado. Nesse ano os negros representavam 7,97% do corres- 

(65) MULLER, D. P. — Obra citada, pags. 166-167. 
(66) MARQUES, Manuel Eufrasio de Azevedo — Apontamentos 

Historicos, Geograficos, Biograficos, Estatisticos e Noticiosos da 
Provincia de Sao Paulo, Dois Tomos, Livraria Martins Editora, 
Sao Paulo, 1952, pag. 181 a 185. 
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pondente a todo o Estado (67). Tal fato pode ser atribuido, 

como o fizemos para o caso dos pardos, a influencia reduzida 

da grande onda de imigragao de brancos sofrida pelo Estado, 

na regiao em aprego. Nao podemos aventar qualquer outra 

possibilidade, Inclusive relativa ao papel das condigoes fisicas 

do planalto com;o limitadoras do efetivo do negro, pelo similes 

fato de julgarmjos inteiramjente insatisfatorios os dados a res- 

peito. Cremos, isto sim, e apenas como hipotese, que o carater 

eminenteimlente rural dos quadros populacionais da Regiao do 

Ribeira, tenha influido na maior permanencia do negro como 

grupo homogeneo. 

Q contingente amarelo, que so comegou a tomar corco na 

decada de 1920, representa uma importante parcela da popula- 

gao regional. Em 1950 era de 5,8 a percentagem dos amarelos 

na Ribeira ,enquanto que, para a populagao de todo o Estado 

atingia apenas a cifra de 3,03% (68). fisse fato revela que na 

Baixada do Ribeira encontramos, como de resto e ampiamente 

sabido, uma das importantes concentragoes de populagoes ama- 

relas do Estado. Tal concentragao ,entretanto, como ja lemflbra- 

mos, caracterizou-se, entre 1940 e 1950 por uma certa instabi- 

lidade, donde o acrescimo ter sido de apenas 0,1%. Talvez nao 

seja m,uito diffcil encontrar as razoes para o fenomeno, segun- 

do o qual a populagao amarela cresce, praticamente, nas mes- 

m,as proporgoes que o conjunto da populagao regional. E' que, 

embora a taxa de crescimento vegetativo entre os amarelos da 

regiao tenha se mantido elevada, mjuitos indivfduos a tern dei- 

xado, ou porque foram praticamente obrigados a isso em: con- 

seqiiencia da guerra de 1939-1945, dado que se trata de japo- 

neses, ou ainda como decorrencia da mjobilidade que os caracte- 

riza, dado que sao muitos os amarelos descendentes de japone- 

ses, ou mjesrho japoneses, que se deslocam para o planalto (69). 

Os quadros seguintes, relativos a 1940 e 1950, nos fome- 

cem uma ideia sobre a distribuigao dos diferentes contingentes 

por cada unidade administrativa. 

(67) PETRONE, Pasquale — O Homem Paulista, pag. 49. 
(68) PETRONE, Pasquale, O Homem Paulista, pag. 49. 
<69) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pags. 37 e 39. 
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Populagao relativa, segundo a cor, nos municipios da Regiao do 

Ribeira e percentagem de participagao de cada municipio na 

populagao total — Ano de 1940 (70) 

Municipios Brancos Pretos Pardos Amare- Populagao do 

los Municipio 

Total % 

Cananeia 11,0 7.3 8,8 — 5 530 9,7 
Iguape 35,5 26,5 35,2 72,2 20 889 36,7 

Jacupiranga 31,4 31,8 13,8 3,2 15 496 27,2 

Xiririca 22,0 34,1 42,0 24,4 14 496 25,4 

Populagao relativa, segundo a cor, nos municipios da Regiao do 

Ribeira e percentagem de participagao de cada municipio na 

populagao total — Ano 1950 (71) 

Municipios Brancos Pretos Pardos Amare- Populagao do 

los Municipio 

Total % 

Cananeia 6,3 3,1 63,2 — 5 802 7,8 

Iguape 23,2 16,4 — 5,3 15 093 20,7 

J acupiranga 23,2 13,8 — 1,9 14 760 20,2 

Eldorado 13,4 28,8 30,9 — 10 785 14,8 

Juquia 9,6 5,7 — 16,2 6 770 9,6 

Registro 23,8 32,0 1,1 76,0 19 550 26,8 

Cada grupo de cor esta represestado pelas percentagens 

que atingemj em cada municipio, sendo que o grau de concen- 

tragao pode ser verificado atentando-se para a participagao per- 

centual de cada um dos m^unicfpios no con junto da area em es- 

tudo. 

Em 1950, as maiores concentragdes relativas de brancos 

encontravam-se em Registro, Iguape e Jacupiranga. Em Re- 

gistro, embora tivessemos 23,8% da populagao branca regional,. 

(70) Recenseamento de 1940, Parte XVII, tomo 2, pags. 106-107, 
192, 238 e 540; Recenseamento de 1950. Volume XXV, Tomo 1, 
pag. 74. 

(71) Recenseamento de 1940, Parte XVII, Tomo 2, pags, 106-107, 
192, 238 e 540; Recenseamento de 1950, Volume XXV, Tomo 1, 
pag. 74. 
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el a nao forma va, entretanto o grupo predominante, dado que a 

populagao total do municipio representava 26,8% de toda a po* 

pulagao da Regiao. Em Iguape e Jacupiranga os brancos cons~ 

tituiam os mais importantes contingentes, embora, especial- 

mente para o primeiro caso, eles devarrt compreender muitos 

mestigos com pela branca .A importancia do elemento branco- 

nos dois municfpios, especialmente no segundo, em parte se de- 

ve atribuir a preaenga de colonos de Pariquera Agp e seus des- 

cendentes, poloneses ,alem|aes, italianos e outros. 

As maiores concentragoes relativas de pretos encontravam- 

se em Hegistro e Eldorado, secundariamente em Iguape. O caso 

de Hegistro se explica, provavelmente, pelo fato de ser o mu- 

nicipio de maior populagao em toda a area estudada, e pela 

atragao exercida por suas condigoes economicas mais flores- 

centes. De um modo geral o elemento negro encontra-se, em 

maior numero, nas zonas marginais ao Ribeira, de Iguape ate 

Eldorado. Nesta ultima area, o contingente negro e tradicio- 

nalmente elevado, dada a concentragao, elevada para o caso da 

Baixada, que ai se verificou no seculo XVIII com a mineragao, 

O municipio de Cananeia, que possuia em 1950 apenas 

7,8% da populagao total regional, abrigava, entretanto, 63,2% 

do contingente de pardos. O restante praticamlente concentra- 

va-se em Eldorado. O isolamento de Cananeia que, a diferen- 

ga de Iguape, nao contou siquer com a presenga do Ribeira pa- 

ra articula-se com o interior, talvez tenha sido responsavel 

pela permanencia de uma zona maior de populagoes caigarasr 

pouco atingidas pela penetragao de outros elementos. Em El- 

dorado os mulatos, em todos os graus, devem cnstituir a maior 

parte do grupo. 

Mais nitidamente caracterizavel, entretanto, e a distribui- 

gao do grupo amarelo. Registro, com 26,8% da populagao totals 

compreende 76% de todo o grupo amarelo, gragas as antigas 

Colonias japonesas de Registro e Sete Barras. Jnquia, com 

9,6% da populagao total da Regiao, possue 16,2% dos amlarelos. 

dada a presenga de importante nucleos de japoneses que, a 

partir dessa area, localizaram-se ao longo da ferrovia Santos- 

Juquia. A presenga do antigo nucleo colonial de Jiporuva e 



— 58 — 

que justifica o fato de Iguape compreender 5,3% dos amarelos 

da Regiao, embora eles representem pouco no con junto da po- 

pulagao do municipio. 

De um rrtodo geral na orla litoranea predorrdna uma po- 

pulagao de pardos e miesti^os em geral, caigaras, mqlatos, com 

forte presenga de indivfduos com pele mais ou menos clara, 

mas de ascendencia mestiga. Ao longo do Ribeira, ou porque 

no passado tivemos atividades que justificaram o emprego da 

mao de obra escrava (Eldorado), ou porque no presente encon- 

tramos condigoes economicas e quadros urbanos mais flores- 

nentes, constituindo-se erni elementos de atragao (Registro), te- 

mos umia imjportante faixa com forte presenga de elementos 

negros. A zona sub-litoranea, com Jacupiranga, Pariquera Agu 

e parte de Iguape, definiu-se como area de maior concentragac 

de brancos, com forte presenga air<arela em Registro, presenga 

essa que se estende pelo vale baixo do Juquia. 

Apesar da Baixada do Ribeira ter sido palco de varias ten- 

tativas de colonizagao, em grande parte com] elementos alie- 

nfgenas, ela se nos apresenta com(o uma das areas do Estado 

com m/enor presenga de estrangeiros. Realmiente, enquanto 

que em 1950 a populagao total dos municipios considerados re- 

presentava 0,79% da populagao total lo Estado, os estrangeiros, 

inclusive os naturalizados, conforme se podera verificar na ta- 

bela que segue, representavam apenas 0,25% do corresponden- 

te ao Estado todo. Por outro lado, enquanto no Estado de Sao 

Paulo os estrangeiros e brasileiros naturalizados constituiam 

(1950) 7,59% da populagao total (72), na area em! aprego a per- 

Regiao do Ribeira — Populagao segundo a nacionalidade — 

Anos de 1940 e 1950 (73) 
Nacionalidades Ano de 1940 

Total % Homens Mulheres 

Brasileiros Natos 54 764 96,3 27 617 27 147 
"Bras. Naturalizados 63 44 19 

Estrangeiros 2 027 3,6 1 101 926 
Nao declarada 7 — 5 2 

(72) PETRONE, Pasquale — O Homem Paulista, pag. 52. 
<73) Organizado com os dados obtidos em: Recenseamento de 1940, 

Parte XVII, Tomo 2, pags. 106-107; 192, 238 e 540; Recensea- 
mento de 1950, Volume XXV, Tomo 1, pag. 90. 
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Ano de 1950 

Total % Homens Mulheres 

Brasileiros Natos 71 015 97,6 36 357 34 358 

Bras. Naturalizados 100 2,4 64 36 

Estrangeiros 1 645 2,4 910 735 
Nao declarada — — — — 

centagem correspondente era de apenas 2,4. Entre 1940 e 1950, 

entretanto, o declmio percentual da populagao estrangeira na 

Regiao do Hibeira foi ligeiramente mlenor que o verificado para 

o conjunto do Estado. Tal se deve ao fato de boa parte, a maior, 

da imigragao estrangeira na Baixada se ter efetuado nos ulti- 

mos trinta a quarenta anos (74). 

Estrangeiros e Brasileiros naturalizados na Regiao do Ribera 

— Ano de 1940 (75) 

Naturalidade Estrangeiros Naturalizados Total 

Japao 1 569 24 1 593 

Alemanha 166 9 175 

Italia 66 10 76 

Portugal 39 3 42 

Polonia 81 2 83 

Espanha — 4 4 

Hungria •— 2 2 

Lituania 5 — 5 

Russia 4 — 4 

Austria — 4 4 

Estados Unidos — 5 5 

Siria 6 — 6 

(74) Em 1920 a Regiao possuia um total de 4 308 estrangeiros, as- 
sim distribuidos: 33 em Cananeia, 3 820 em Iguape (com Re- 
gistro) e 455 em Xiririca (com Sete Barras), Em Iguape e Xiri- 
rica o mimero elevado era decorrencia da recente penetragao 
de colonos japoneses, Os estrangeiros de Cananeia, quase to- 
dos com mais de 20 anos, constituiam um contingente residual 
de colpnizagao antiga. (Dados obtidos em Recenseamento Ge- 
ral do Brasil, realizado em 1 de setembro de 1920, Volume 
IV (2a. parte), Tomo II, Rio de Janeiro, 1928, pags. 663, 692 e 
824. 

(75) Vide nota n.0 23. 
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Principalmente: em Cananeia — 49 alemaes, 5 lituanos, 4 russos e 2 

hungaros; em Iguape — 1 081 japoneses, 31 alemaes, 15 italianos; 

em Jacupiranga — 81 poloneses, 70 japoneses, 63 alemaes e 56 

italianos; em Xiririca — 41 japoneses 

Conforme e possivel verificar pela tabela acima, relativa 

a 1940, mas em suas grandes linhas valida ainda, com um des- 

carte numerico, o contingente estrangeiro da Regiao caracteri- 

za-se pelo numero relativanaente elevado dos grupos nacionais, 

e por um nurrvero pequeno de individuos em cada um deles. O 

maior numero e o dos japoneses, 77,4% do total de estrangei- 

ros, o que seria de esperar emj face da colonizagao japonesa ser 

a mais recente, interessar areas relativamente grandes e ter 

se caracterizado por um relativo sucesso. Alemaes, poloneses 

e italianos constituem, dentre os demais grupos, os que tern um 

certo significado, nao tanto pelos efetivos absolutos que repre- 

sentam, sempre pequenos, mas pelo fato de constituirem gru- 

pos residuais oriundos das iniciativas de colonizagao que a re- 

giao sofreu especialmente a partir de fins do seculo passado. 

A propria distribuigao dos estrangeiros demonstra sua origem 

ligada aos nucleos coloniais. Registro, por exemplo, concentra 

a maior parte dos japoneses, o que praticamente ja foi visto ao 

se tratar da distribuigao dos amjarelos. As areas de Jacupiran- 

ga e de seu antigo distrito, Pariquera Agu, concentram quase 

todos os poloneses e italianos, assim como mpis de um tergo dos 

alemaes, fato ligado ao nucleo colonial de Pariquera Agu. Em 

Cananeia, os alemjaes, lituanos, russos e hungaros, em mnior 

parte se justificam pela antiga Colonia de Cananeia e pela re- 

cente Colonia de Santa Maria. A distribuigao dos descendentes 

de estrangeiros, normalmente de primeira ou de segunda gera- 

cao, espelha-se no quadro descrito, sendo maior, entretanto, em 

Registro e Pariquera Agu. 

Nao temos elementos para verificar ate que ponto e ver- 

dadeiro mas, segundo nos parece, a esmagadora maioria da po- 

pulagao nacional da area estudada ai se encontra ha muitas 

geragoes, sem que mjigrantes recentes oriundos de outras par- 

tes do Estado ou mesmo do restante do pais, tenham tido qual- 

quer expressao. Mesmo em Registro, onde as possibilidades 
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econdmicas sao maiores, os imigrantes nacionais sao pouquis- 

simos. Recentemente nesse mlunicipio foram contadas apenas 

42 famlilias de nordestinos (76). Tivemos conheciiniento da pre- 

senga de nordestinos, sempre pouco numerosos, em Eldorado e 

Jacupiranga. Brasileiros de outras areas sao raros e numeri- 

camente descuraveis. So mais recentemente, ultimp lustro, 

com as miodificagoes econdmicas que se estao esbogando na 

Baixada, comegou a definir-se uml certo interesse por ela. E' 

possivel que ela ainda venha a se tomar, brevemente, umSa 

area relativamente importante de imigragao de elementos na- 

cionais . 

A par das caracteristicas lembradas, a populagao da Regiao 

do Ribeira oferece aspectos bastante sugestivos no que se re- 

fere a religiao. 

Regiao do Ribeira — Populagao segundo a religiao 

Anos de 1940 e 1950 (77) 

Religides Ano de 1940 

Total % Homens Mulheres 

Catolicos Romanos 49 827 37,6 25 180 24 647 
Protestantes 3 323 5,8 1 669 1 654 
Espiritas 1 741 3,0 878 863 
Outras religioes 368 195 172 
Sem religiao 224 138 86 
Nao declarada 146 — 82 64 
Budistas 1 232 2,1 624 608 

Catolicos Romanos 

Protestantes 

Espiritas 
Outras religioes 

Sem religiao 

NSo declarada 
Budistas 

Ano de 1950 

Total 

54 857 

6 962 

8 695 

616 

408 

173 

1 432 

% 

75,0 

9,5 

11,9 

1,9 

Homens 

28 262 

3 678 

4 456 

315 

249 

739 

Mulheres 

26 495 

3 284 

4 239 

301 

159 

693 

(76) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag, 39. 
(77) Tabela elaborada com elementos obtidos em: Recenseamentc 

de 1940, Parte XVII, Tomo 2, pags. 106, 192, 238 e 540: Re- 
censeamento de 1950, Volume XXV, Tomo 1 pags. 116-117. 
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Pelo quadro da pagina anterior ,verifica-se que, da mesma 

forma que no restante do Estado, as tres crengas principals 

sao o catolicismo romano, o protestantismjo e o espiritismlo. To- 

davia, a semelhanga fica ai, pois que ha diferengas relativamen- 

te grandes no que se refere a importancia numerica de cada 

uma delas. 

Em primeiro lugar, desperta a atengao o fato de que ape- 

nas 75% da populagao, em 1950, professava o Catolicismo, en- 

quanto que no mesmo ano, no Estado, os Catolicos representa- 

vaml 90,7% do total, conformje se ve pelo Quadro abaixo. A 

Regiao do Ribeira alinha-se, certamlente, entre as areas do Es- 

Religioes Princlpais no Estado de Sao Paulo em 1950 (78) 

Catolicos 90,70% 

Protestantes 3,48% 

Esplritas 2,66% 

Os Budistas estao incluidos em "outras", 1,83% 

tado com mfais baixas percentagens de Catolicos. A segunda 

diferenga, que completa a primeira, esta na grande importan- 

cia do Protestantismo e do Espiritismo. Em 1950 representa- 

vam respectivam(ente 9,5 e 11,9% da populagao regional, en- 

quanto que, no mesmo ano, os numeros correspondentes para 

todo o Estado foramj de 3,48% e 2,66%. 

A origem do protestantismjo na area que nos interessa e 

problematica. Parece ser relativamente antiga, fins do seculo 

passado e mesmo antes, tendo assumjido vulto maior nas ulti- 

mas decadas. O fato e que emj 1900 ja existia um temlplo pres- 

biteriano em Juquia (79). Uma certa influencia pode ter havi- 

do por parte dos confederados norte-americanos que ai se ins- 

talararrt na decada de 1860 (80). Mas eles devem apenas ter 

sido uma influencia pioneira, langando as primeiras sementes, 

pois que contrariamente a outras partes do Estado, onde aca- 

(78) PETRONE, Pasquale — O Homem Paulista, pag. 53. 
(79) LEONARD, Ismile-G. — O Protestantismo Brasileiro, Estu- 

do de Eclesiologia e de Histdria Social, in "Revista de His- 
toria", Ano II, n.0 6, Sao Paulo 1951, pag. 349. 

(80) LEONARD, Emile-G. — Obra citada, VIII, pag. 417. 
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baram por se fixar emi m,alor numero, a exemjplo dp Vila Ame- 

ricana, ou onde influiram na criagao de escolas que foram ele- 

mentos de difusao do protestantismo, na Baixada permtoece- 

ram pouco tempo, provavelmente nao tendo criado condigoes 

para uma influencia maior. Poderia ter havido umla certa in- 

fluencia por parte dos ingleses que trabalharam na construgao 

da ferrovia Santos-Juquia (81), o que, entretanto, e pouco pro- 

vavel. Possivelmente, e por ultimo, houve influencia poi" parte 

de alguns colonos de Pariquera Agu, Cananeia e, em escala 

muito reduzida Santa Maria, especialmente colonos germanicos 

e particularmente alemlaes, se bem que tais Colonias tenham' 

recebido principalmente elemfentos catolicos. Mais simples e 

mais logico pensar que tenha sido o con junto dos fatores cita- 

dos a criar na Regiao condigoes favoraveis ao protestantismo, 

alent do fato da Igreja Catolica nao dispor, na area em questao, 

de uma rede de templos com sacerdotes em numero suficiente- 

mente elevado. De resto, mais recentemente, poderosas orga- 

nizagoes protestantes, normalm[ente ligadas a igrejas norte- 

americanas, tem trabalhado de modo ativissimo em area tao 

propicia. O fato e que os protestantes da Regiao representa- 

vam, em 1940 ,apenas 5,8% da populagao, tendo superado os 

10% nos nossos, dias. O fato chama a atengao de quern viaja 

pela regiao; em todas as partes mesmjo nas de mais diffcil aces- 

so, encontramjos templos das mais diferentes seitas protestan- 

tes, revelando nao so um(a intensa atividade de seus difundido- 

res ,como as possibilidades economicas com que contam. 

O crescimento do contingente espirita e mlaior do que o do 

protestante. Enquanto em 1940 representava 3% da populagao, 

em 1950 ja havia atingido 11,9%, provavelmente tendo se incre- 

mentado ainda mais nos ultimos dez anos. Como no caso dos 

templos protestantes, os espiritas multiplicaram-se na Regiao, 

praticamente nao havendo area onde nao se exerga sua influen- 

cia. 

Um] terceiro fato a diferenciar a Regiao do Ribeira do res- 

tante do Estado, quanto a religiao, e a presenga e importancia 

que naquela tem o Budismo. Compreendendo 1,9% da popula- 

(81) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag. 46. 
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<^ao, constitue na Baixada um dos mais densos grupos budistas 

de todo o Estado. Sua presenga, assim1 como a de algumas de- 

zenas de shintoistas, compreendidos na rubrica "outras reli- 

gioes", se deve ao grupo de japoneses e seus descendentes. 

Conforme se percebe pelos dados de 1940 e 1950, o bulismo esta 

perdendo importancia no conjunto da populagao. Em, 1940 eram 

budistas 2,1% dos habitantes da Regiao, em 1950 apenas 1,9% 

representava o grupo religioso. Tal decrescimo relativo se de- 

ve ao fato de que umja consideravel parte dos descendentes de 

japoneses serem batizados na Igreja Catolica ou convertidos, ao 

catolicismo ou outras religioes. De resto, o colono japones des- 

sa area parece nao dedicar muita da sua atengao a religiao e, 

conforme observou Unzer de Almeida e em estudo sobre a co- 

miunidade em) Registro, ai nao havia nenhum tenVplo budista, 

apenas em alguns lares sendo encontrado o "butsudan" (altar 

budista) e o "tokonoma" (santuaria shinto) (82). De resto, a 

notar, existe apenas o fato de pouquissimos habitantes da Bai- 

xada terem declarado professarem outros credos alem dos ci- 

tados, ou de nao professarem nenhum credo religioso. 

A distribuigao da populagao segundo as religioes, mesmo 

que em linhas mjuito gerais, pode nos auxiliar a compreender 

rdelhor alguns dos aspectos ja citados. Dos 6.962 protestantes, 

1.934 viviarp no mjunicipio de Jacupiranga, representando 

13,1% da populagao dessa unidade administrativa. Talvez ai 

se tenha feito sentir, inicialmente, a influencia de colonos pro- 

testantes .Outro municfpio de forte e tradicional concentragao 

de protestantes e Juquia, onde a m(arca norte-americana e a 

influencia dos ingleses da Santos-Juquia parecem ter sido maio- 

res. Ai os protestantes compreendem a significativa percenta- 

gera de 21,8%, com um| total de 1.478 indivlduos. A maior 

concentragao de espiritas encontra-se, tambem, no municipio 

de Jacupiranga, e conforme pudemos observar em nossas ex- 

cursoes, especialmente no distrito do mesmo nome e no de 

Cajati, excluindo-se o atual mjtmicipio de Pariquera- Agu. Em 

Jacupiranga, em 1950 os espiritas eram 2.884, representando a 

(82) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag. 45. 
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nao descuravel parcela de 18,7%, de toda a populaqao. Impor- 

tante area de espfritas, tambem, e a de Registro. Comp seria 

de esperar, a maior concentragao de budistas verifica-se em Re- 

gistro, onde, com um total de 1.294 ,abrangem 6,5% da popu- 

lagao municipal. Percebe-se, eml conseqiiencia, que as areas 

onde o catolicismo ainda conserva quase intactas suas posigoes 

anteriores sao as litoraneas, nas quais Iguape, alias e grande 

centro de romarias. 

Finalmente, e com o objetivo de fornecer um quadro da 

populagao que, comi o das atividades que apresentaremos em 

outra parte, estara, dentro de nossas possibilidades complete, 

vamos tecer algumas consideragoes sobre o estado da popula- 

gao quanto a instrugao. 

Regiao do Ribeira — Populagao segundo a instrugao (83) 

Ano de 1950 

Municipios Nao sabem ler e escrever 

T OT A IS 

total Homens Mulhe- Total Homens Mulhe 

Cananeia 4892 2513 2379 3053 1390 1663 

Eldorado 9008 4516 4492 6913 3267 3646 

Iguape 12758 6597 6161 7809 3549 4260 

Jacupiranga 12510 6500 6010 9254 4513 4741 

Juquia 5502 3015 2487 3032 1438 1594 

Registro 16201 8396 7805 8423 3884 4539 

Regiao do Ribeira — Populagao segundo a instrugao (84) 

Ano de 1950 

Municipios Sabem ler e escrever 

Total Homens Mulheres 

Cananeia 1834 1121 713 

Eldorado 2094 1248 846 

Iguape 4938 3044 1894 

Jacupiranga 3254 1987 1267 

Juquia 2466 1576 890 

Registro • 7774 4511 3263 

Os dados referem-se a populagao com 5 anos e mais 

(83) Tabela elaborada com dados obtidos em Recenseamento de 
1950, Volume XXV, Tomo 1, pag. 98. 

(84) Tabela elaborada com dados obtidos em Recenseamento de 
1950. Volume XXV, Tomo 1, pag. 98. 
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Na tabela acima temjos os niimieros absolutes de alfabeti- 

zados e nao, com 5 anos e mais de idade, em 1950, nos msunici^ 

pios da Regiao do Ribeira. Na tabela abaixo ,temos as percen- 

tuais correspondentes aos analfabetos, e elas nos serao de maior 

utilidade. 

Municlpios da Regiao do Ribeira 

Ano de 1950 — Percentuais de analfabetismo (5 anos e mais) (84> 

Municipios % de Analfabetos 

Total Homens Mulheres 

Canan^ia 62,4 55,3 69,9 

Eldorado 76,7 72,3 81,1 

Iguape 61,2 53,7 69,1 

J acupiranga 73,9 69,4 78,8 

Juquia 55,1 47,6 64,0 

Registro 51,9 46,2 58,1 

Regiao do Ribeira 63,2 57,2 69,7 

Estado 40,4 35,2 45,8 

Em piimjeiro lugar, convem destacar a situagao pouco li- 

songeira da area estudada em relagao ao conjunto do Estado, 

63,2% de analfabetos. Em segundo lugar, cabe notar as dife-^ 

rengas entre os municipios da Regiao, onde temlos de um rrd- 

nimo de 51,9% de analfabetos em Registro, a um maximo de 

76,7% em Eldorado. Em terceiro lugar, e interessante verificar 

a grande diferenga existente entre homfens e mulheres, estas 

com indices de analfabetismo sempre bem mais elevados. Um 

quadro, como vemos, que nao e dos mais animadores. file pa- 

rece ser atribuido, antes de m;ais nada, a tradicional carencia 

de uma satisfatoria rede escolar. Embora esta tenha uma am- 

plitude razoavel e uma organizagao melhor nos nossos dias, 

uma parte grande dos analfabetos e formada por pessoas de 

idade mais avangada, que nao tiveramj possibilidade de cursar 

uma escola quando jovens. Por outro lado, o isolamento em 

que vive grande porgao da populagao, dificulta a criagao de 
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escolas, da mesma forma que dificulta a sua freqiiencia, dadas 

as distancias e os tipos de caminhos a percorrer. O carater 

eminentemente rural da populagao ,e a presenga de numero 

relativamente pequeno de povoados, com] uma predondnancia, 

conforme vere;mos, de habitat disperse, toma diffcil localizar 

escolas que sirvam a uma populagao erri idade escolar numje- 

ricamente satisfatoria. Acresce que, como semjpre acontece nas 

areas rurais, especialmente naquelas onde e mais comurrii o 

cultivador direto, a escola pode significar a subtragao de bra- 

gos para a lavoura, nao sendo, por isso ,senapre bem acolhida. 

O proprio modo de ver de uma parte da populagao tern sua in- 

fluencia. Assim( e que a maior taxa de analfabetismo entre as 

mulheres deve ser atribuida ao fato de muitos julgarem desne- 

cessario a mulher frequentar escola. 

Em sintese, a populagao da Regiao do Ribeira e numeri- 

camente reduzida, dando margem a umia das areas menos po- 

voadas do Estado de Sao Paulo. Tendo revelado ate hoje uma 

certa estabilidade, apenas rompida pelo afluxo de colonos ja- 

poneses, atualmente el a parece tender a urn' crescimento mais 

rapido. E' populagao miais eterogenea que a do conjunto do 

Estado, pela cor de seus habitantes, pela religiao, conservando- 

se mJais imune, entretanto, as influencias da grande imigragao 

estrangeira conhecida pelo Estado de Sao Paulo. Os aspectos 

relativos aos quadros demograficos regionais, que poderao ser 

mielhor compreendidos por intermedio dos fatos concementes 

a dinamica do povoamento, objeto das consideragoes que virao 

a seguir, constituem importantlssimos elententos condicionado- 

res dos fatos referentes a organizagao do espago da Ribeira. 

A presenga europeia e o carater perilerico dos primeiros 

processos de povoamento 

Tendo em vista que na seqiiencia que sevai ler, o nossq 

objetivo e o de reconstituir, dentro do possfvel e nas suas 

linhas m(ais significativas, a mjarcha do povoamento e as trans- 

formagoes paisagi'sticas, nao seria justo deixar, sem pelo menos 

uma referencia geral o problema do povoamento pr^-colombia- 
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no .Tal fato se justifica tendo em vista que a presenga de um 

povoador pre-colombiano, numeroso ou nao, significa que o 

processo de transformagao das paisagens naturais teve seu ini- 

cio anteriormente a penetragao dos prinxeiros povoadores eu- 

ropeus; por outro lado, a populagao pre-colomibiana, normal- 

nxente cruzando-se concx o europeu, ou sendo substituida por 

ele, deixou tragos culturais e marcas no tipo etnico que se tor- 

nou dominante com o tempo. Embora sejara fatos dificilimos 

de aquilatar quanto a sua amplitude, e evidente que, mesmto 

assim, devem merecer algumas referencias. 

Primeiramente convem frizar que a orla litoranea da re- 

giao em consideragao conheceu um povoamento que se supoe 
* 

bastante antigo, talvez algumas dezenas de seculos (85). "Nao 

e necessario muito esforgo de intuigao para se chegar a conclu- 

sao de que, os hom|ens dos sambaquis constituiram na regiao 

um grupo humjano adaptado as condigoes de vida impostas pe- 

las caracterfsticas geograficas da plardcie costeira marinha e 

pelo sistema lagunar. Suas canoas devem ter singrado as aguas 

das lagunas e os "rios" regionais, por todos os recantos, vas- 

culhando aquela pequenina e homiogenea regiao geografica. 

Os homens dos sambaquis constituiram ,ali assim como que 

uma civilizagao de canoeiros e um grupo humano conchofago e 

ictiofago, por excelencia" (86). Os sambaquis, que testemu- 

nham, a presenga desses habitantes, sao muito numerosos em 

toda a faixa litoranea, especialmente em tomo de Cananeia e 

na Uha Comprida. De qualquer forma, com um ritmo de vida 

muito preso ao litoral e as aguas do mar — segundo parece, 

pouquissimo tambem se dedicando a caga — esse "homem dos 

sambaquis" nao teria trazido nenhuma modificagao apreciavel 

na paisagem, a nao ser os proprios testemunhos ou mionumen- 

tos de sua presenga. Espera-se que com as atividades do Insti- 

tuto de Prehistoria, recentemente criado em Sao Paulo, ve- 

nham a ser melhor conhecidos esses primitivos habitantes da 

regiao, comb os de outra parte do pais. 

(85) Leia-se: AB'SABER, Aziz Nacib (e) BESNARD, W. — Obra 
citada, pag. 215 e seguintes. 

(86) Idem, pag. 220. 
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Em vesperas da chegada a regiao, dos primjeiros europeus, 

o literal da Baixada, da mesma forma como o que ia ate Uba- 

tuba e a area do planalto paullstano, era povoado, segundo pa- 

rece, pelos Guaiana. Ao sul de Cananeia viviam os Carijo (87). 

Krone julgou mtuito reduizdo o numero de amermdios que 

viveram na regiao (88). Deffontaines, referindo-se a toda a 

denorrdnada "costa sul" do Estado, concluiu, tambem, pela pe- 

quenez do nuntero de amermdios no litoral, dado que "a costa 

retilfnea e sem abrigo nao favorece a pesca" (89). Silveira 

nos chama a atengao para o "abundante material deixado pe- 

los amierindios, particularmente no vale do rio Ribeira" (90), 

em contraposigao aos calculos de Krone que, segundo afirma, 

julga discutiveis. O que parece mais aceitavel, sendo opiniao 

dominante (91), e com! a qual concorda Silveira, e que a Bai- 

xada do Ribeira deve ter sido, antes de mais nada, uma zona 

de passagem para os mierindios que no inverno desciam do 

planalto para o litoral em busca de areas onde pudessem pra- 

ticar a pesca. 

No con junto, a regiao devia ser ralamente povoada e, se- 

gundo e mais admissivel, os poucos agrupamentos deviam lo- 

calizar-se de preferencia no litoral e nas margens do rio Ri- 

beira. Comjo area de passagem^, ou habitada permanentemente 

por contingentes pouco num^erosos, a regiao da Ribeira deve 

ter conservado suas paisagens naturais, ate a chegada dos eu- 

ropeus, apenas comj leves ranhuras devidas ao amerindio. Mar- 

ca maior do indigena ficou, segundo parece, na populagao ca- 

puava sublitoranea e, especialmente, nos caigaras do litoral; 

ficou na forma de encarar a natureza, com permanencia de 

uma atitude de economHa predatoria. 

(87) MORAES, Rubens Borba de — Contribui$ao para a historia 
do povoamento em Sao Paulo ate fins do seculo XVIII in 
"Geografia", Ano I, n.0 1, Sao Paulo, 1935, pag. 70; ler espe- 
cialmente: SCHADEN, Egon — Os primitivos habitantes do 
territorio paulista, in "Revista de Histbria", Ano V, n.0 18, 
abrii-junho, Sao Paulo, 1954, pags. 385 a 406. 

(88) in Exploragao do Ribeira de Iguape, da Comissao Geografica e 
Geologica. 

(89) DEFFONTAINES, Pierre — Obra citada, pag. 128. 
(90) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 168. 
(91) PAPY, L. Obra citada, pags. 361-362. 
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Achegada dos europeus nessa parte do pais se fez muito 

cedo. Segundo Azevedo Marques, "foi a ilha de Cananeia o 

primeiro ponto da Capitania de Sao Vicente, que a esquadra de 

Martim Afonso de Souza fundou a 12 de agosto de 1531 em sua 

derrota para o rio de Santa Maria (rio da Prata), den^orando- 

se nela 44 dias, onde colocou dois rrjarcos de pedra com: as qui- 

nas de Portugal,... Foi ainda aqui que Martimi Afonso de Sou- 

za encontrou o castelhano Francisco de Chaves, o bacharel, e 

mais 5 ou 6 companheiros, sob cujas informagoes mandou a 

Pedro Lobo, com 80 horn,ens a descobrir ouro e prata pela 

terra a dentro, sendo que desta desgragada expedigao nao voi- 

tou umi so homem, perecendo todos as miios dos ferozes Carijos, 

nas cabeceiras do rio Iguagu, campos de Curitiba" (92). Depois 

disso, e no decorrer de todo o seculo XVI, o literal da Baixada, 

corrio o de Sao Vicente, recebeu um numjero dificilmente aqui- 

latavel de pessoas, naufragos e todo tipo de aventureiros, Por- 

tugueses e espanhois, que af se instalaram (93). 

A "zona ilhada", como denominou Werneck Sodre a porgao 

do literal paulista que interessa a Baixada (94), com suas bar- 

ras e suas ilhas, comi seus canais e "mares", foi acolhedora, 

oferecendo bons abrigos e, para a epoca, condigoes muito favo- 

raveis a navegagao, particularmente dentro de seus proprios 

dominios. Cremos que sob este ultimo aspecto o litoral da Bai- 

xada foi mais favoravel que o litoral norte do Estado, com suas 

bafas concavas e abrigadas ,servindo a pequeninas plamcies 

compartimentadas, mas oferecendo algumas dificuldades no 

que se refere a sua interligagao, por mar, utilizando-se meios 

modestos. 

Duas das barras que contribuem para caracterizar a area, 

a de Icapara e a de Cananeia, constituiraml-se, segundo parece 

muito precocemente, em; polos de cristalizagao do incipiente 

povoamento. Af forntaraml-se nodulos embrionarios de povoa- 

mento que, em] seguida, iriam originar as atuais cidades de 

(92) MARQUES, M. E. de Azevedo — Obra citada, Tomo 1, pag. 
161. 

(93) MORAES, Rubens Borba de — Obra citada, pag. 71. 
(94) SODRfi, Nelson Werneck — Obra citada, III, pag. 88. 
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Iguape e de Cananeia. Iguape, que teria surgido "quase em 

frente a barra do Icapara" (95), depois deslocando-se para o 

sitio atual, mais para o interior do mar Pequeno, embora com 

data de fundagao desconhecida, ja devia existir comjo povoado 

na segunda metade do seculo XVI, e ja em 1635 foi concluida 

sua primeira miatriz e tres anos depois elevada a vila (96). 

Cananeia, que segundo Azevedo Marques, foi criada em 

1600 (97) e segundo outros em 1587 (98), tambem o deve ter 

sido como decorrencia da presenga, bem anterior, de um. povoa- 

do, Tambem Cananeia inicialmente parece ter se localizado em 

outro sitio. Com o nome de Maratayamja, devia surgir na ilha 

Comprida (no atual sitio Boa Vista), em| seguida transferindo- 

se para a ilha de Cananeia, do lado oposto do mar Pequeno. 

junto ao morro de Sao Joao (99). Dessa forma, o povoamento 

ralo da epoca. se anodoava praticamente junto as duas extre- 

midades da ilha Comprida/, definindo-se, em conseqiienciav 

aquelas que se tornariam as duas portas de entrada para a re- 

tro-terra, consideragao valida especialmente para Iguape. 

Os primieiros tempos de vida do incipiente povoamento 

caracterizarann-se pelo isolamento, especialmjente em relagao 

ao interior. A presenga de amerindios relativamiente pacificos, 

em contraste com o que se verificou no litoral ao norte de San- 

tos, favoreceu a fixagao de moradores que, em pontos isolados, 

viviam provavelmjente de alguma pesca e lavouras de subsis- 

tencia, eventualmente tambem] de aifividades de coleta. A dis- 

tancia relativamiente grande que separa a "zona ilhada" do pla- 

nalto fez com que, diferentemente do exemplo Sao Vicente- 

Santos, a vida de relagoes com o referido planalto nao se ma- 

nifestasse nos primeiros tempos senao esporadicamente. 

(95) MOREIRA, Albertino G. — Iguape e outras cidades mortas 
..., in "Revista do Arquivo Municipal", Ano IX, Volume 
XCIII, Sao Paulo, outubro-novembro-dezembro 1948, pag. 61. 

(96) MARQUES, M. E. de Azevedo — Obra citada, Tomo I, pag. 
321 

(97) Idem, pag. 161. 
(98) MULLER, D. P. — Obra citada, pag. 80. 
(99) ALMEIDA, Antonio Paulino de — A Ilha Comprida, in "Re- 

vista do Arquivo Municipal", Ano XVII, Volume CXXXVII, 
Sao Paulo, outubro, novembro e dezembro de 1950, pag. 59. 
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A estabiliza^ao do povoamento no litoral e as incursoes 

ribeirinhas 

No decorrer dos primeiros tem(pos do seculo XVII o povoa- 

mento permlaneceu ligado ao mar, definindo-se melhor e esta- 

bilizando-se. Apegados a uma lavoura de subsistencia, prati- 

cando a pesca, os habitantes deveriam parcialmente repetir, 

seculos depois, mjuito do modo de vida dos homens canoeiros 

dos sambaqms. O quadro emj que se processava a tentativa de 

fixagao de europeus limitava-se, praticamjente, as ilhas, o con- 

tinente interessando um pouco mais na area de Iguape. A ilha 

Comprida, por exemplo, apesar dos problemas relatives a pra- 

ticamente inexistencia de agua potavel, e embora nao ofere- 

cesse. como ainda se verifica atualmente, condigoes favoraveis 

para a atividade agrlcola, terminou por ser dividida ou por 

sesinarias requeridas — e sua fragmfentagao por heranga — ou 

pela presenga de posseiros, provaveimente, segundo nosso in- 

formante, porque o mar Pequeno poderia alimentar a pes- 

ca (100). O mesmo se verificaria na ilha de Cananeia, e em 

seguida na ilha do Cardoso. 

O isolamiento dos habitantes, em relagao ao exterior ape- 

nas interrompido, esporadicamente, pela passageml de emibar- 

cagoes na rota do Prata, permanecia inalterado, ainda nas pri- 

meiras decadas do seculo XVII, em relagao ao interior. Embora 

algumas bandeiras de apresamento tenham atravessado, segun- 

do parece, a retro-terra da "zona ilhada", a referida retro-ter- 

ra deveria ser sertao bruto, praticamente desconhecido pelo 

europeu e apenas habitado por poucos indigenas, a exemplo 

do aldeamiento que deveria existir onde emj seguida surgiria o 

nucleo de Xiririca, atual Eldorado (101). 

Entretanto, a foz do Ribeira do Iguape, pouco ao norte da 

barra do Icapara e, portanto, nao mjuito distante do nucleo de 

Iguape, constituindo a porta de entrada para a retro-terra, pois 

(100) ALMEIDA, Antonio Paulino de — Obra citada, pags. 54-55. 
(101) BRUNO, Ernani da Silva — A Marinha do Sul e o Vale do 

Ribeira, publicado no jomal "Folha da Manha", Sao Paulo, 9 
de junho de 1957. 
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que serve a um interessante sistema fluvial navegavel, nao 

tardou a indicar o caminho do interior aos primeiros povoado- 

res. Tanto mais que, pelas caracteristicas de seu curso, o Ri~ 

beira, bem antes de encontrar o camlinho do mar, passa muito 

proximo da cidade de Iguape. fisse rio iria se tornar o caminho 

normal para o interior, do qual Iguape seria ponto de partida, 

o que nao imjpediu que algumjas das prim^eiras incursoes, e nao 

nos referimos apenas a verdadeiras bandeiras, se fizessem a 

partir de Cananeia. Assim e que, segundo trecho manuscrito- 

copia do livro tombo dessa cidade, transcrito por Paulino de 

Almeida, "depois de 50 anos rhais ou menos de criagao desta 

vila, que ja se contava o ano de 1637, se descobriu no sertao de 

sua terra firme minas de ouro em aqueles dois ribeiroes que 

hoje vulgarmente se apelidam| Cadiado e Cintra... Das quais 

minas nao usaram naquele tempo aqueles habitadores ou por 

falta de cobiga ou de inteligencia, ou porque as suas lavouras 

Ihes eraml de nlaior conveniencia, que o proprio ouro, o qual 

nao tinha o estimado prego que hoje tern, porque entao se 

vendia cada oitava por prego de oito tostoes" (102). As consi- 

deragoes sao de 1787. 

A partir de meados do seculo XVII, e agora principalmen- 

te por Iguape, as incursoes para o interior se tomaram mais 

freqiientes, tendo em vista, sempre, a possibilidade de encon- 

trar jazimentos de ouro. A exploragao dessas jazidas, confor- 

mje Silva Bruno, teria criado para essas areas as primeiras 

"condigoes para algum desenvolvimjento e prosperidade cornier- 

cial" (103). 

Realmiente, o ouro comegou a tomar-se, na ocasiao, o mo- 

tive do primeiro empreendimento economico em escala comer- 

cial em, toda a regiao, conforme pode comprovar, por exemplo. 

o "exarhe das contas da quantidade ouro, que passou pelas ofi- 

cinas, as quais demonstram que os Quintos reais, recebidos do 

dia 17 de fevereiro ate o dia 31 de dezembro de 1678, ou duran- 

(102) ALMEIDA, A. Paulino de — Memorias Memoraveis, in "Re- 
vista do Arquivo Municipal", Ano XV, Vol. CXX, Sao Paulo,, 
outubro a dezembro de 1948, pag. 9. 

(103) BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 9 de junho de 
1957. 
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te o espago de 317 dias, forartx mil, seiscentos e oitenta e uma 

oitavas (104), provando asslm que a quantidade apresentada 

para ser quintada era de 8.405 oitavas", de cordo com! Ernesto 

Guilherme Young, transcrito por Krug (105). 

A procura de jazimjentos auriferos levou os intrantes Ri- 

beira acima, penetrando a montante de muitos de seus afluen- 

tes e sub-afluentes. Atingiraml, desse mbdo, a regiao de Xiri- 

rica, onde o metal parece ter sido encontrado em quantidade 

relativamente apreciavel. Ai disseminaram-se os mineradores, 

criando, pouco a pouco, condigoes para que se definisse o po- 

voado de Xiririca, o primeiro nodulo de cristalizagao do po- 

^oamento da retro-terra, possivelmente com base na presenga 

do primitivo aldeiamento indigena (106). 

Mas, embora a populagao chegasse a utilizar-se do ouro' 

^em po para as suas transagoes comerciais (107) ,a mineragao, 

pelo menos no seculo XVII, nao modificou sensivelmente o 

ritimo da vida dos habitantes, sempre menos ralos na "zona 

ilhada". E embora Silva Bruno acentue que a pobreza e au- 

sencia de muitas comodidades era grande, particularmente en- 

tre os que viviam fora dos "nucleos urbanos" (108), a realidade 

e que os povoadores pareciam preferir habitar isolados uns dos 

outros, a congregar-se nos embrioes de cidades de entao. Assim 

e que, referindo-se a Iguape, e o fato nao deveria ser miuito di- 

ferente para Cananeia, Albertino Moreira lembra que "a po- 

voagao nao se desenvolveu e era tao sensfvel o desinteresse na 

fixagao e desenvolvimlento do aglomerado humano que em 

1679, o seu capitao-mor, por um edito, sob pena de mfalta de 

<104) O oitava pesava quatro gramas. 
<105) KRUG, Edmundo — A Kibeira de Iguape, separata do "Boletim 

de Agricultura", Serie 39.°, 1938, Secretaria da Agricultura, 
Industria e Comercio do Estado de Sao Paulo, Diretoria de Pu- 
blicidade Agricola, Sao Paulo, 1939, pg. 28. 

<106) MARQUES, M. E. de Azevedo — Obra citada, Tomo II, pag. 
314 e ALMEIDA, A. Paulino de — Erec^ao da Capela de N. 
S. da Guia de Xiririca, in 'fRevista do Arquivo Municipal", 
Ano XIV, Volume CXVI, Sao Paulo, outubro-novembro-de- 
zembro de 1947, pag. 49. 

<107) BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 9 de junho de 
1957. 

<108) Idem. 
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10 cruzados, obrigou os donos de sitios e fazendas de redor a 

construir cada um uma casa na cidade, visto como eram poucos 

os moradores que haviam nela" (109). Tendo na agricultura, 

e na pesca m^uitas vezes, a base de sua subsistencia, natural- 

mente os moradores preferiam instalar-se junto as suas cul- 

turas, ao invez de construir casa em Iguape. Por outro lado. 

a atragao do ouro, que e llcito julgar que fosse ja relativamen- 

te grande, deve ter sido responsavel pela saida de uma parcela 

nao descuravel da populagao. Acresce que, tanto Iguape quan- 

io Cananeia, nao possyiami, ainda, fungoes que justificassem 

uma concentragao maior de habitantes. 

A penetragao do povoamento para o interior, justificada 

apenas pelo ouro de lavagemj, se fez somente ao longo do Ri- 

beira, e sempre de forma muito rala e descontmua. Caracterb 

zou-se, como sempre nesses casos, pela instabilidade de fixagao, 

com a mobilidade do povoador. A atividade de bateagao foi an- 

cilarmente acompanhada pela presenga de rogas fugaces pa- 

ra subsistencia, sempre marginalmente ao rio. 

Compreendem-se que, em conseqiiencia, a nao ser na "zo- 

na ilhada", apenas ranhuras da presenga dos povoadores, co- 

mo anteriormjente com/ os indfgenas, deviam ter sido feitas nas 

paisagens naturais do interior. 

A Mineracao, a Agricultura e as PrimeSras Ilhas de 

Povoamento na Retro-Terra 

Conforme tivemos ocasiao de ver, desde que se encontra- 

ram os primeiros jazimientos aunferos compensadores, as ati- 

vidades dos habitantes, ate entao limitadas a "zona ilhada", 

estenderam-se para o interior, por intermedio do Ribeira do 

Iguape. Tal fato tornou-se mais nitido no decorrer do seculo 

XVIII. As descobertas, para o interior, haviam atingido Apiaf, 

cuja elevagao a vila data de 1770. Moradores de Iguape para 

ai se deslocaram, perm&necendo especialmente nas margens do 

rio Jaguarf, proximo ao rio Xiririca (110). 

(109) MOREIRA, Albertino G. — Obra citada, pag. 61. 
(110) ALMEIDA, A. Paulino de — Erecgao da Capela ..., pag. 49. 
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A mineragao era a atividade que prendia todas as aten- 

goes dos rruoradores das mjargens do grande rio, ja que fora o 

motive de sua presenga ai. Suas conseqiiencias foram de gran- 

de alcange. Em primeiro lugar, como ja acentuamos, deu uma 

certa vitalidade economica a regiao. Segundo Young, citado por 

Krug, "e pena que nao seja possivel organizar uma estatisti- 

ca de quantidade de ouro extraida das manas desse distrito 

(Iguape); porem, por urr^ grande mimero de tempos de Verean- 

ga e de entrega dos Quintos Reais, que existent nos livros da 

Camara de 1731 a 1752, juntamente cojn os livros de assentos 

da oficina, que remontami ao ano 1668, creio que sera aquem 

da verdade, calculando a extragao em quinze mil oitavas por 

ano" (111). Emj segundo lugar, permiitiu que eml Iguape come- 

gasse a se definir sua posigao de "cabega" regional, definigao 

que so seria possivel com a valorizagao economica da retro-ter- 

ra servida pelo Ribeira. ^ eiA Iguape que se instalou uma casa 

de fundigao, para onde convergia o ouro bateado Ribeira acima 

(112). Em terceiro lugar, foi fator deterrrdnante na formagao 

dos primeiros embrioes de cidades da retro-terra. Antes de 

mais nada de Xiririca, em cujos arredores, eml 1766, "existiam 

vinte e umi moradores que com seus escravos e mumbavas so- 

mavami duzentas e oitenta e sete pessoas trabalhando so na 

exploragao do ouro" (113). Inicialmente localizada frente a 

barra do ribeirao Xiririca, de onde, em seguida a uma catas- 

trofica enchente (1807), foi removida para o sitio atual, a po- 

voagao de Xiririca ja possuia capela emj 1757, eru conseqiiencia 

de doagao de patrimonio, e quando se tornou paroquia (114). 

Alem disso, tamPbem ligado ao ouro, criava-se, junto ao Ribei- 

ra, a jusante da conflencia comj o Juquia, o porto de Registro, 

que conforme o proprio nonle indica, era local destinado ao con- 

trol e da produgao de rio acirma, para efeito do pagamento dos 

(111) KRUG, Edmundo — Obra citada, pag. 29. 
(112) Idem, pag. 27. 
(113) BRUNO, Emani da Silva — Trabalho citado, 16 de iunho de 

1957. 
(114) ALMEIDA, A. Paulino de — Erecgao da Capela ..., pags, 51, 

52 e 54; BRUNO, Emani da Silva — Trabalho citado, 16 de 
junho de 1957. 
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Quintos reais. Em quarto lugar, embora inicialmente nao con- 

tribuisse, em bases estaveis, para a criaqao de um/a atividade 

agricola que justificasse enraizamlento mais significativo da 

populagao, perimitiu, todavia, que as terras ribeirinhas ficas- 

semj mais conhecidas, e com] as relagoes com; as jazidas de Ipo- 

ranga e Apiai, permitiu que se esbogassem os primfeiros con- 

tactos de relativa freqiiencia em diregao ao planalto. Tais con- 

tactos se fizeram principalmente por Apiaf, a partir de Iguape, 

articulando-se com^ o caminlio que de Sao Paulo buscava o Rio 

Grande do Sul. A propria mineragao, entretanto, fez com que 

a administragao nao visse com bons olhos a abertura de ca- 

mjinho que poderia dificultar a cobranga dos direitos as mer- 

cadorias a isso sujeitas (115). O controle pela passageml do Ri- 

beira era miais comodo. 

As atividades agricolas, em quasi todo o penodo de dois 

seculos de povoamento, na pratica limitavam-se a culturas de 

subsistencia, dentro de um sistema de rogas. A mineragao rou- 

bou um contingente relativamente grande de bragos da lavou- 

ra, fato que, como nao podia deixar de ser, repercutiu na pro- 

dugao, originando fases de verdadeira carestia. Por outro lado, 

a saida de gente para a retro-terra limitava mesmo as poasibi- 

lidades locais de mercado, Entretanto, a partir do segundo 

quartel do seculo XVIII, e particularmente em seguida ao mea- 

do do seculo, a lavoura sofreu incremiento relativamente gran- 

de, dado que encontrara condigoes inclusive para exportar o 

possivel excedente da produgao. Assimi e que Cananeia, em 

1734, ja era "habitada de mais opulentos lavradores, de cujas 

fabricas, com a soma de muitos rdil alqueires de farinha de 

mandioca ,repartida - ou vendida por repetidas embaroagoes, 

que para este porto vinham carregar do dito genero, se ajuda- 

va a sustentar a cidade do Rio de Janeiro e as pragas de San- 

tos, Santa Catarina, do Rio Grande e da Colonia" (116). Man- 

dioca e arroz eram as culturas mais importantes, que possuiam 

(115) BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 16 de junho de 
1957 e 30 de junho de 1957. 

(116) ALMEIDA, A. Paulino de — Memorias Memoraveis, pdgs. 
13-14. 
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carater contercial, cultivadas, freqiientemente ,sob incentivo 

do governo da Capitama. O fato e que rusticos raladores, e 

prensas de tipiti, fomeciam| abundante quantidade de farinha 

de mandioca, enquanto os vargedos do baixo Ribeira, na area 

de Iguape, assirri] cojno em Cananeia e uml pouco na area de 

Xiririca, possibilitavam imjportante lavoura de arroz que, em 

seguida, iria justificar a montagemi de varias maquinas de be- 

neficiamento, especialm,ente em: Iguape (117). A decadencia 

da exploragao do ouro de lavagernj, no ultimo quartel do seculo, 

concorreu para que se ampliassem as areas cultivadas embora 

os fatores mais importantes desse increm[ento tenham sido a 

possibilidade de beneficiar o produto e a de escoar a produgao 

gragas as embarcagoes que chegavam a Iguape e Cananeia. 

No ultimo quartel do seculo incrementou-se uma atividade 

que ja existira antes esporadicam/ente: a da construgao de bar- 

cos, especialmente emi Cananeia. Multiplicaram-se os estalei^ 

ros e parte dos habitantes dedicou-se a extragao da miadeira 

necessaria, inclusive comj o abandono das atividades agrico* 

las (118). Tal abandono, entretanto, em parte deve ser atri- 

buido a superprodugao que nao encontrou mercados. Assim 

e que, segundo expressoes de testemjunho da epoca, o ano de 

1780, emj Cananeia, foi aquele "em que se aumentou tanto nes- 

te povo a fartura do nosso pao, e coin tal excesso do costum\ado, 

que assimi continuando em cada um dos seguintes anos, ate o 

ano de 1785, comegou a ser quase de todos desprezado, por ines- 

tirriavel prego, que pela abundancia chegou a mierecer. Ofere- 

ciam os lavradores o seu pao (farinha) e nao havia quern o 

quizesse. Seu prego nao era ensaiado pelo lavrador, mas sim 

tachado pelo comprador; por cada um alqueire nao se prome- 

tia mais do que oito vintens e dois tostoes" (119). A superpro- 

dugao sobreveio um periodo de sub-produgao, agravado pelo 

(117) BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 23 de junho de 
1957. As "maquinas" naturalmente eram representadas por 
engenhos d'agua, de pilar arroz. 

(118) ALMEIDA, A. Paulino de — Memorias Memoraveis, pag. la 
e BRUNO, Emani da Silva — Trabalho citado, 23 de junho de 
1957 e 16 de junho de 1957. 

(119) ALMEIDA, A. Paulino de — Memorias Memoraveis, pag. 18. 
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fato de mjuitos se terem voitado para o trabalho de extragao 

de madeira para os estaleiros. Nao e de admirar que em 1787 

. as emlbarcagoes que procuravam negocio, ja nao achando 

a costumada carga da farinha, carregavam de cal das derreti- 

das cascas de ostras" (120). 

Ao findar o seculo XVIII, o povoamento podia assim ser 

esquematizado: Dois nucleos, provavelmente com poucas cen- 

tenas de habitantes cada, no literal, Cananeia e Iguape; utn 

povoado, Xiririca, no Ribeira. No literal, os dois nucleos cons- 

tituiam os centros de areas onde a populagao se adensava, ra- 

refazendo-se ao longo do mpr Pequeno, especialmiente na ilha. 

Comprida e, embora muito esparsa, avangando para o sul pela. 

franja litoranea da ilha do Cardoso, onde haviam sido reque- 

ridas sesmarias e se instalado alguns moradores (121). No in- 

terior, o papel de condensador era representado por Xiririca. 

Entre a secgao do rio emi que se encontravam Xiririca e as^ 

terras dos moradores vizinhos, e a franja litoranea, permane- 

cia o vazio demografico, provavelmente com poucos indfgenas^ 

e moradores muito isolados. O elo entre as duas areas conti- 

nuava sendo apenas o Ribeira. De Xiririca para o planalto as- 

relagoes eram mliito tenues. O habitat era de uma dispersao 

primaria absoluta, de certa forma ordenado pelas linhas de* 

costas na area da "zona ilhada" e pelas margens do Ribeira e- 

afluentes na zona de Xiririca. Os moradores, poucas vezes com 

direitos de datas de sesmarias, a miaioria das vezes instalando- 

se por simples posse, cultivavam o solo utilizando-se do siste- 

ma de culturas itinerantes. Para isso dispunham de terras a 

vontade. Durante muito tempo os limites para suas atividades- 

foram os morros, os brejos ou os mangues da area litoranea. 

Especialmente nas ilhas Comprida, Cananeia e Cardoso, e se- 

cundariamente ao longo do Ribeira, proximo a Xiririca, abri- 

ram clareiras mais ou menos amplas para suas rogas, no jundu 

ou na mata tropical, condicionando, ja entao, os variegados- 

(129) Idem, pag. 20. 
(121) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica da Ilha do- 

Cardoso, in "Hevista do Arquivo Municipal", Ano XIII, Vo- 
lume LXXV, Sao Paulo, abril de 1941, pags, 28-29. 
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retalhos irregulares das capoeiras. A atividade extrativa, nao 

so aquela com* objetivos industrials (estaleiros), mas tambem 

as de subsistencia, completavam, em mienor escala, o quadro de 

umia lenta humanizagao de paisagens com base na agricultura 

predatoria. 

O carater disperse da maior parte do povoamento nos le- 

va a consideragao de um' problema que teve importancia na 

regiao, assim como em outras partes do pafs. Trata-se da ten- 

dencia ou propensao dos moradores a se isolarem, raramente 

criando condigoes para a formagao de povoados, embrioes de 

cidades. Aroldo de Azevedo estudou o problema (122) e o 

proprio autor teve ocasiao de aborda-lo, embora superficial- 

miente (123). Entretanto, cremos que a Baixada do Ribeira 

nos oferece, para o seculo XVIII, um excelente exemplo desse 

anti-urbanismo colonial. 

Ja tivemos ocasiao de ver que para incrementar a popula- 

gao de Iguape foram tomadas medidas pela propria adminis- 

tragao, provavelmente sem grandes resultados .Em meados 

do seculo XVIII, setindo a precariedade de um povoamfento 

tao esparso, com populagao pouco nuimerosa ,o entao Capitao 

General D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourao, Morgado 

de Matheus, incentivou a criagao, na "zona ilhada", de dois 

novos nucleos, de conformidade alias, com uma politica que 

aplicara em outras partes da Capitania (124). Umia dessas vi- 

las devia ser criada junto ao mar Pequeno, a mfeio caminho 

entre Iguape e Cananeia, junto a area em que hoje se encon- 

tra o pequenino ancoradouro de Subaumia. Providenciada a 

fundagao em 1776 ,no ano seguinte o diretor do nucleo afirm^- 

va que os moradores "nao podiam( existir naqueles sitios cheios 

<122) AZEVEDO, Aroldo de — Vilas e Cidades do Brasil Colonial, 
Ensaio de Geografia Urbana Retrospectiva, Universidade de 
Sao Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, Boletim 
n.0 208, Geografia n.0 11, Sao Paulo, 1956, pags. 5-6. 

<123) PETRONE, Pasquale — Notas sobre o fenomeno urbano no 
Brasil, trabalho apresentado ao Simposio sobre o Problema 
das Metropoles, realizado na XIV Assembleia Geral da As- 
sociagao dos Geografos Brasileiros em Vigosa Minas Gerais, 
julho de 1959, inedito, pags. 3-4. 

(124) Ver PETRONE, Pasquale — Sao Luiz do Parailinga. 
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de matos e de bichos" (125). So alguns anos depois ,com gente 

de Cananeia e de Iguape, foi criada a vila de Nossa Senhora da 

Marinha que, em 1779, deslocou-se para a ilha Comiprida com o 

nome de Vila Nova da Lage (126). Entretanto, tambemi all a 

duragao da vila foi efemera, pois seus habitantes dispersaram- 

se ou entao, pouco a pouco, voltaramj a se instalar novamtente 

em Subaumia. Hoje, da antiga vila so resta um modesto cemi- 

terio e urm toponimo na ilha Com^rida, enquanto que Subauma 

e um minusculo povoado s^m maior expressao. 

A outra vila, criada por volta de 1767 (127), foi Ararapi- 

raf no extremo sul do literal paulista. Criada com gente de Ca- 

naneia, "por causa da pobreza (dos habitantes) e nenhuma con- 

veniencia de lugar, e por isso incapazes de sustentar paroco" 

(128), nao durou muito. Abandonada pela maioria de seus ha- 

bitantes, teve vida precaria de mjodestissima povoagao de Pes- 

cadores, so em 1907 sendo elevada a sede de distrito de paz. 

Em 1920, quando as terras em] que se situa passaram para o 

Estado do Parana, em virtude de solugao dada ao problema de 

limites entre esse Estado e o de Sao Paulo, a maioria dos ha- 

bitantes deslocou-se para a vila de Ariry, que entao foi cria- 

da pelo govemo paulista em| territorio do Estado (129). 

Crerrtos que, em linhas gerais, nao e dificil explicar o in- 

sucesso das duas iniciativas na regiao, assim como a pobreza 

geral em embrioes de cidades, enfim, o anti-urbanismo na Bai- 

xada durante o periodo colonial . Em primeiro lugar, julgamos 

que o numero pequeno de habitantes foi um dos fatores deter- 

minantes, emi areas relativamente extensas. Em segundo lugar, 

acreditamos que mesmo o nucleam(ento da populagao em al- 

deias, cujos habitantes se dedicassem a atividades agricolas nos 

(125) BRUNO, Emani da Silva — Trabalho citado, 30 de junho de 
1957. 

(126) ALMEIDA, A. Paulino de — A Ilha Comprlda, pag. 62 e 
BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 30 de junho de 
1957. 

(127) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Memoraveis, pag. 16 e 
BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 30 de junho de 
1957. 

(128) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Memoraveis, pag. 16. 
(129) Vide ALMEIDA, Antonio Paulino de — Ariry, historic© de sua 

fundagao, Sao Paulo, 1929. 

/ 
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arredores, nao teria sido possivel dados os sistemas adotados 

para a utilizagao do solo. A agricultura itinerante nao poderia 

justificar a presenga de aldeias, dado o deslocamento dos nuo- 

radores, e principalmente as vastas areas objeto do primitivo 

sisterr^a. Por outro lado, nao existiam fungoes que pudessem 

justificar a concentragao de habitantes com outras atividades 

que nao a agrfcola. A fungao admjnistrativa, com; a comfercial, 

explicavam Cananeia e Iguape, enquanto que so a capela, pois 

que na epoca nem a venda, nem a escola tiveram importancia, 

poderia se tornar ponto de referencia dentro de uma area po- 

voada; poucas vezes ,entretanto ,com capacidade de arregimfen- 

tar moradores emi numero apreciavel ern^ seu redor. A criagao 

de urn; emjbriao de cidade tinha que ser o resultado de condi- 

goes sociais, economicas, religiosas e politico-admjinistrativas, 

expressando uma certa convergencia, quando nao comunhao 

de interesses, por parte de seus eventuais habitantes. Para isso 

a regiao do Ribeira nao se encontrava amadurecida. 

A Humanizagao das Paisagens Ribeirinhas 

No ano de 1805 Martim Francisco Ribeiro de Andrada rea~ 

lizou uma excursao pelo sul do atual Estado de Sao Paulo, 

tendo percorrido grande parte da Baixada do Ribeira. Suas 

observagoes sao interessantes para que se perceba em que con- 

digoes se encontrava a regiao. De Iguape, por exemplo, diz 

que em seu "termo conteml 5.322 habitantes, entrando a fre- 

guezia de Xiririca; uma so igreja, que e a mjatriz... tern] Came- 

ra; um Juiz ordinario conhece da polfcia e crimes..." (129a). 

Refere-se a imagem do Senhor Bom Jesus, "muito milagrosa 

no geral entender da plebe, para cuja festa concorre imensi-^ 

dade de povo da Capitania e de fora..." (129b), dando uma 

ideia da ja importante fungao religiosa da entao vila. Sobre 

(129 a) ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro de — Diario de uma 
viagem mineralogica pela Provincia de Sao Paulo no ano de 
1805, in "Boletim Paulista de Geografia", n.0 18, Sao Paulo,, 
outubro de 1954, pag. 36. 

(129 b) ANDRADA, M. F. R. de — Obra citada, pag. 36. 
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Cananeia, cuja "povoagao anda por 1.600 habitantes" (129c), 

adverte que a "indolencia e tao geral neste povo, que ele, para 

sustentar-se, tira todo o precise de Iguape e Paranagua" e que, 

"seguramlente, esta vila tende a sua extingao total, se acaso se 

nao fomentar de novo o am(or do trabalho, introduzindo nos 

povos a agricultura, que ir?al e sem razao desprezam..." (129d). 

Alias, essa e a impressao que o autor teve ,segundo se ve pelas 

suas observagoes, de toda a populagao da area. No concemen- 

te as atividades econ6m(icas, refere-se a importancia do arroz 

e mandioca na area de Iguape, na qual "ja ha muito engenho 

d'agua de pilar arroz", assim como a pequena importancia do 

cafe, cana e algodao (129e). Em tomo de Xiririca elas eram 

mais variadas, pois, alemi do arroz, compreendiam "cana de 

agucar, mandioca, algum feijao, pouco cafe, fumo e mfllho, e 

muitos pomares de larangeiras" (129f). Ja na zona de Cana- 

neia o quadro era diferente: seus habitantes "dao-se a pesca 

e a construgao de barcos; o forte de sua cultura e a mandioca 

e arroz, e pouco algodao" (129g). A construgao de barcos teria 

sido, segundo o autor, um dos fatores mais importantes a jus- 

tificar a indolencia da populagao, fazendo, por exemplo, com 

que a afluencia das embarcagoes para Cananeia se reduzisse 

sempre mais, "porque a preguiga do pais nao tern) genero al- 

gum de cultura que exportar" (129 h). 

Entretanto, durante a primeira metade do seculo XIX a 

expansao do povoamento na retro-terra da Ribeira prosseguiu 

lentamente e com] duas caracteristicas basicas que continuaram 

a marca-la. Em primeiro lugar, verificou-se, ainda, exclusiva- 

mente com o aproveitamento da via fluvial; erh segundo lugar, 

fez-se, como anteriormente, pelo deslocamento de posseiros e 

na base da agricultura itinerant© predatoria. Ao longo das 

margens do Ribeira, os moradores preencheram a maior parte 

dos vazios existentes entre Iguape e Xiririca. Por intermedio do 

Ribeira, atingiram o Juquia, em cujas tnargens localizaramj-se 

(129 c)f Idem, pag. 43 
(129 d) Ibidem, pag. 43. 
(129 e) (129 f), (129 g) e (129 h), ANDRADA, M. F. R. de — Obra 

citada, respectivamente pags. 36, 39, 43 e 43. 
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aproximadamente ate a barra do rio Sao Lourengo. Finalmen- 

te, e semjpre a partir do Ribeira ,subiram o rio Jacupiranga, 

ocupando suas margens ate aproximiadamiente o ponto onde 

atualmente se encontra a cidade do mesmo nome. Ao longo do' 

Ribeira, nenhum outro nucleo se formou e, mesmo o antigo 

ancoradouro de Registro apresentava-se sem nenhuma expres- 

sao .Ao longo do Juquia em 1829 fundava-se a povoagao de 

Santo Antonio do Juquia, capela curada ja em| 1831 (130), e 

que se tornaria a atual cidade de Juquia. Ao longo do rio Jacu- 

piranga, junto a barra do Canha ,em sitio que se presumje tenha 

sido ocupado, comio o de Xiririca, por um aldeiamento de in- 

dfgenas, surgiu o povoado de Botujuru, em torno de capela e 

em terras devolutas, que em seguida se tornaria a atual ci- 

dade de Jacupiranga (131). A penetragao dos moradores pelo 

Jacupiranga foi estudada por Paulino de Almeida e, tendo em 

vista que representa bem o processo valido para outros vales 

da Baixada, resolvemos aproveitar as relagoes de moradores 

fomecidas pelo autor citado para organizar a carta anexa. 

No conjunto, o povoamiento de toda a Baixada continuava 

dispondo-se emi faixas, sempre orientadas ao longo dos rios 

principals, e tendo nestes a unica possibilidade de comunica- 

gao. Compreende-se que em face dessa situagao, o porto de 

Iguape avantajava-se em relagao ao de Cananeia, porquanto 

aquele, pela sua posigao, articulava-se traves do Ribeira com 

toda a vizinha retro-terra povoada, enquanto o segundo fica- 

va isolado dessa retro-terra por larga faixa de terras nao habi- 

tadas e sem nenhuma comunicagao. 

A populagao, como efetivo, permaneceu relativamente pou- 

co numerosa, entbora se caracterizasse por um ritmo de au- 

mento superior aos dos periodos precedentes. Na area relativa 

ao territorio encabegado pela entao vila de Iguape, no primeiro 

quartel do seculo, tinhamps os seguintes efetivos (132): 

(130) MULLER, D. P. — Obra citada, pag. 81 e BRUNO, Emani 
da Silva — Trabalho citado, 7 de julho de 1957. 

(131) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Jacupiran- 
ga, in "Revista do Arquivo Municipal", Ano XVI, Volume 
CXXVII, Sao Paulo, setembro de 1949, pags. 25 a 30. 

(132) YOUNG, Ernesto Guilherme — Historia de Iguape, in "Revis- 
ta do Instituto Histdrico e Geografico de Sao Paulo", Volume 
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1814 .... 3 258 pessoas 

1815 .... .... 882 5» 3 376 

1817    918 »» 3 562 

1824 .... .... 910 n 5 573 ?> 

1826 .... .... 961 » 4 071 5J' 

i 
enquanto isso, na area de freguezia de Xiririca tmhamos o se- 

guinte (133): 

em 1815   206 fogos e 973 pessoas 

1817   251 " 1 213 

1818   261 " 1 211 

No conjunto dos territories de Iguape e Xiririca, em 1836, 

distrito de Iguape, 9 396 habitantes, em 1 391 fogos (134). 

Quanto ao territorio dependente da entao vila de Cana- 

neia, a evolugao da populagao foi a seguinte (135): 

em 1815   1 506 pessoas 

1816   1 496 

1817   296 fogos e 1 471 pessoas 

1818   287 " 1 415 

1821   — 1 370 

1822   313 " 1 387 

No ano de 1836, no mesmo distrito, os habitantes eram 1627 em 

259 fogos (136). Portanto, em toda a area que nos interessa, 

no ano de 1836 viviam apenas 11 023 habitantes, repartidos por 

1 550 fogos. Em conseqiiencia, na Baixada a populagao relati- 

va nao devia superar um habitante por km2. Na realidade, 

exceptuando-se a orla litoranea e as areas ribeirinhas citadas 

acima, todo o restante encontrava-se praticamjente despovoado, 

pois que nem mesmo indfgenas deviam existir mais. 

A populagao, conforme informagoes de D.P. Muller, com- 

punha-se errl cerca de 45% de brancos, havendo 32% de par^ 

VIII (1903), Sao Paulo, 1904, pags. 349-350. O autor baseou-se 
em pedagos de um livro de desobrigas pertencente ao arquivo 
eclesiastico. 

(133) Idem. 
(134) MULLER, D. P. ^— Obra citada, pags 145. 
(135) YOUNG, Ernesto Gullherme — Obra citada, pags. 349-350. 
(136) MULLER, D. P. —- Obra citada, p^g. 145. 
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dos e o restante de negros (137). A percentagemi relativamen- 

te elevada de brancos parece justificar-se pela miscegenaqao 

reduzida com, o indigena, numlericamente pouco importante, e 

com o negro, cuja introdugao na area foi sempre limitada, quer 

no periodo da mineragao em Xiririca, quer rpais recentemiente. 

A prova que a introdugao de negros era principalmente recen- 

te, esta no fato de que os pretos africanos quasi se equipara- 

vam), numericamente, aos pretos criolos, naturalmente descen- 

dentes de todos os anteriormente introduzidos. O numjero rela- 

tivamente pequeno do elemento negro refletia, como seria de 

esperar, uma economia que deles nao tinha ncessidade. Par- 

dos, provavelm]ente compreendendo mulatos e mamelucos, ten- 

deriam;, com o tempo, a constituir uma parcela limitada a 

orla litoranea e aos morros especialmente. 

O quadro da econorrda regional modificou-se bastante na 

primeira metade do seculo passado, A mineragao praticamen- 

te deixou de ter qualquer significado, verificando-se, em con- 

seqiiencia, a volta dos mineradores para a agricultura, com 

uma maior fixagao do povoador. Da mesma forma, decaiu a 

atividade litoranea ligada aos estaleiros (138). Em compensa- 

gao, adquiriu um pouco mais de estabilidade a atividade agri- 

cola. Arroz, mandioca e cana constituiam os principals recur- 

sos. O arroz era a principal cultura do baixo Ribeira, justifi- 

cando a existencia de 82 engenhos de beneficia'mento em Igua- 

pe e 12 em Cananeia, no ano de 1836 (139). A cana tinha sua 

area principal de cultivoem torno de Cananeia, onde, no mes- 

mo ano, existiam 3 distilarias de aguardente (140). A cultu- 

ra da mandioca encontrava-se decadente, e caracterizava o li- 

teral. Nao e de excluir a possibilidade de tal fato decorrer de 

uma exaustao das terras litoraneas em conseqiiencia de sua 

utilizagao na base de uma agricultura predatoria. Outras cul- 

turas nao tinham muita importancia, embora, e mais a titulo 

de curiosidade, em 1801 ja saissem por Cananeia 30 arrobas de 

(137) Idem, pags. 166-167. 
(138) BRUNO, Emani da Silva — Trabalho citado, 9 de junho de 

1957; ANDRADA, M. F. R. de — Obra citada. 
(139) MULLER, D. P. — Obra citada, pag. 132, 
(140) Idem, pag. 132. 
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cafe, enquanto 253 salami de Santos e 152 de Ubatuba (141). De 

resto praticava-se a pesca e umja pequena atividade extrativa 

ligada a mata e aos sambaquls. A maior parte da produgao, de 

qualquer forma, era para o proprio consumo regional. 

Uma certa vida de relagoes, entretanto, ja se ha via esta- 

belecido com o planalto, emj bases mlais estaveis que aquela 

iniciada com a 'mineragao. Comjprova o fato a presenga, no 

povoamiento do vale do Jacupdranga, de alguns moradores 

oriundos do planalto (142), assim como a existencia, entre os 

produtos exportados por Cananeia e Iguape, em 1836, da herva 

mate (143). O) principal mercado de irryportagao para a regiao 

era o Rio de Janeiro, enquanto que esse mesmo porto, e secun- 

dariamjente Santos e Paranagua, erahi os de exportagao. No 

con junto a regiao voltava-se mais para o exterior, permanecen- 

do ainda muito isolada do planalto. Para este, as comunicagoes 

continuavam insatisfatorias. Por volta de 1830 iniciou-se a 

abertura de um camdnho que deveria unir a Baixada a Itape- 

tininga, mas que ficou interrompido tendo eml vista as dificul- 

dades para tranpor a serra Queimjada (144). E'm conseqiiencia, 

a viagem; continuava sendo feita, em toda a Baixada, por rio, 

havendo necessidade de cinco dias de viagem fluvial e quatro 

por terra para unir Iguape a Itapetininga (145). Uma modifi- 

cagao importante, de qualquer forma, viria a se verificar em 

meados do seculo, ou seja o inlcio da navegagao a vapor do 

Ribeira, entre Iguape e Xiririca, aquela ja se aproveitando dos 

beneficios, precarios, da abertura do Valo Grande a partir do 

Porto Velho. No conjunto as comunicagoes eram parcos e in- 

suf icientes. 

<141) TAUNAY, Afonso de E. — O comercio terrestre e fluvial da 
Capitania de Sao Paulo, em 1801, Documentos ineditos do Ar- 
quivo Nacional, in "Digesto Economico", Ano V, n.0 56, Sao 
Paulo, julho de 1949, pag. 127. 

<142) Ver relagoes in ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Histori- 
ca de Jacupiranga. 

(143) MULLER, D. P. — Obra citada, pags. 228 e 230. 
<144) BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 14 de julho de 

1957 
<145) MULLER, D. P. — Obra citada, pag. 81. 



— 88 — 

A Margfem do Imperio do Cafe 

0 fato mais importante que, segundo nos parece, introdu- 

ziu-se na dinandca paisagistica da regiao, na segunda metade 

do seculo passado, foi a criagao de Colonias por parte do Go- 

verno Imperial, emj seguida ficando sob administragao provin- 

cial. Criadas com( os nomes de Pariquera Agu e de Cananeia, 

e delas, pelo seu significado, trataremos a parte, localizaram-se 

em zona sub-litoranea, em areas ate entao — decada de 1860 — 

inteiramente, ou quase, desocupadas. A criagao das referidas 

Colonias, e o interesse que derrionstraram pela regiao alguns 

dos confederados norteamJericanos vindos para o Brasil na mes- 

ma decada, contribuiram para m'odificar, parcialmente, os qua- 

dros demograficos, assimi como os economicos. 

Contudo, nos seus grandes tragos ,a evolugao se fez dentro 

do ritmo anterior, especialmjente em virtude da precariedade 

das vias de comunicagao. Estas modificaram-se, mas pouco, 

Em prinxeiro lugar, a regiao permaneceu compietamente a 

margem do sistema ferroviario que na ocasiao comegou a se 

definir pela entao Provincia, em terras do planalto, em conse- 

qiiencia, de certa forma, ficando acentuado seu isolamento, pe- 

lo menos perante os novos quadros economicos que entao se 

definiram na Provincia. As esperangas da regiao continuaram 

a se apoiar no sistema fluvial do Ribeira, que um dia haveria 

de "facilitar as comunicagoes entre diversos pontos do literal 

e serra acima ,desenvolvendo assim os recursos naturais de 

tao fertil territorio" (146). Entretanto, o servigo de navegagao 

era precario, nao podendo servir a toda a area povoada, espe- 

cialmente as Colonias que se haviam criado, e chegando mes- 

mo a se interromper (147). Dentro da propria regiao, os ca- 

minhos por terra reduziam-se a picadas ou picadoes de inte- 

resse puramente local, a exemjplo do que foi aberto entre a 

(146) MARQUES, Manuel Eufrasio de Azevedo — Obra citada, To- 
mo I, pag, 322. 

(147) BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 7 de julho de 
1957. 



entao freguezia de Jacupiranga e a barra do ribeirao Capinzal^ 

ate onde podia chegar a navegagao com lanchas a vapor (148). 

As Colonias continuaram praticamente isoladas ate o fim da 

seculo. Para o planalto definiu-se melhor o caminho que, de 

Santo Antonio de Juquia, buscava Sorocaba; alem disso defi- 

niu-se tambemj o que, a partir de Xiririca, onde findava a na- 

vegagao a vapor, atingia Capao Bonito e, o de Iporanga e Ita- 

peva, tambem de interesse para a regiao .Entretanto, o segun- 

do ja se encontrava completamente obstruido em 1872 ,e o ter- 

ceiro nao permitia passagem de animais carregados (149). 

Em face das condigoes acima apontadas, inevitavelmente 

teria que se ressentir a econonma. Com poucas modificagoes, a 

quadro dos produtos cultivados conservou-se o mesmo :arroz.. 

cana, feijao ,milho, fump, mandioca, batata doce e pouco mais. 

Tentativas frustradas de cultivo de algodao na Colonia de Ca- 

naneia e de plantas como a videira eml Pariquera Agu. O arror 

constituia praticamente o unico produto importante de expor- 

tagao (150), representando para a regiao jguardadas as propor- 

goes, o que o cafe foi para outras partes da Provincia (151). F/ 

o produto que ainda justificava a existencia, em. Iguape, em 

1887, de 35 engenhos de beneficiamento movidos por agua, e de 

tres mbvidos a vapor (152), enquanto em Cananeia e Xiririca^ 

todos movidos por agua, eram respectivamente 22 e 2. Parte 

consideravel da produgao de arroz, assimj como a maior parte 

da produgao toda, agricola, satisfazia o consumo regional. A 

criagao nao tinha nenhuma expressao, se exceptuarmos os 

porcos, em Jacupiranga e nas Colonias, e um pouco de gado 

vacum e cavalar. O cafe foi produzido em pequena escala, prin- 

cipalmente nos ultimps lustros do seculo, porem nao permitiu 

que a regiao se associasse aquelas onde tudo girou em torno* 

(148) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Jacupiran- 
ga, pag. 73. 

(149) BRUNO, Ernani da Silva — Trabalho citado, 14 de julho de- 
1957. 

(150) Relatdrio da Provincia de S5o Paulo, 1888, pag. 384. 
(151) BRUNO, Emani da Silva — Trabalho citado, 7 de julho de 

1957. 
(152) Idem, 14 de julho de 1957. 
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do "ouro verde", dele tudo enrianando e a ele tudo se desti- 

nando: homens, animdis, miaquinas (153). 

De qualquer forma, a populagao cresceu, pela primeira 

vez em ritimo bem mlaior que o que havia caracterizado seu 

crescimento anteriormente. Para o ano de 1874, o quadro do 

^fetivo demografico era o seguinte (^154): 

Regiao do Ribeira — Populagao no ano de 1874 

Municipios Paroquias Populagao 

Livres Escravos Total 

Iguape Senhor Bom Jesus de 

Iguape   8.829 1.184 10.013 

Senhora da Conceigao 

de Jacupiranga  2.639 232 2.871 

Santo Antonio de 

Juquia   1.476 35 1.511 

Senhora das Dores de 

Prainha   1.477 133 1.610 

Cananeia Sao Joao Batista de 

Cananeia   3.477 498 3.945 

Xiririca Senhora da Guia de 

Xiririca   4.730 734 5.464 

Total da Regiao 22.598 2.816 25.414 

Provincia de Sao Paulo 680.742 156.612 837.354 

Em 1886 a populagao dos tres municipios era a seguin- 

te (155): 

Cananeia — 5.355 habitantes 

Iguape — 17.638 habitantes, dos quais 9.845 em Bom Je- 

sus, 1.284 em Prainha, 4.198 em Jacupiranga e 2.311 em Ju- 

quia. 

Xiririca — 6,823 habitantes. 

No conjunto percebe-se um increrrtento populacional re- 

lativamente grande, mas que ficava mluito aquem do ritmo a 

(153) MILLIET, Sergio — Eoteiro do Cafe, Sao Paulo, 1941, pag. 7. 
<154) MARQUES, M. E. de Azevedo — Obra citada, Tomo II, pag. 

181 a 185. 
<155) Relatorio da Provincia de 1888, pag. 329. 
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que obedecia toda a Provmcia (156). De entao para ca o atrazo 

da regiao da Ribeira, erm relagao ao Estado, tomou-se sempre 

maior. Por outro lado, nao e dificil, tamjbem, perceber a rela- 

tiva decadencia do contlngente de escravos, o que foi decorren- 

cia da nao implantagao, na regiao, de uma lavoura comercial 

absorvedora de mjao de obra numerosa e, em parte, da propria 

decadencia economica regional, semi se falar que, tanto as an- 

tigas lavouras de arroz, quanto as iniciativas dos moradores 

dos nucleos coloniais, se escudavam no cultivo direto, trabalho 

livre, portanto. O fato e que, enquanto em 1836 os escravos 

representavaml cerca de 31% da populagao total, cinquenta anos 

depois rr^al superavam 10% do total. 

O aumento da populagao se fez principalnuente em benefi- 

cio das areas ja povoadas anteriormente, embora nao exclusi- 

vamente. Com o auxilio do mfapa de Bauer, que reproduzimos 

ao lado, e com as indicagoes bibliograficas disponiveis, toma- 

se possivel reconstituir, nas suas grandes linhas, a situagao do 

povoamento em fins do seculo passado. Ao longo do Ribeira o 

povoamento adensoq-se, subindo a montante de Registro. Sur- 

(156) Interessante comprar os fatos da evolugao demografica dos 
municipios da regiao da Ribeira, para a epoca em considera- 
gao, com os de areas do planalto. Tal comparagao reflete bem 
como foi a partir dessa epoca que maior se tornou o desequili- 
brio entre a area em estudo e as planaltinas, estas sendo favo- 
recidas pelos efeitos da expansao da lavoura cafeeira. A ti- 
tulo de exemplo, veja-se o quadro abaixo: 

Municipios Total Populagao 

Indices de 

crescimento % 

1836 1854 1874 1886 1836- 1854- 1874- 
54 74 86 

Iguage 9 396 15 211 16 005 17 638 61,9 5,2 10,2 
Cananeia 1 627 2 664 3 945 5 355 63,7 48,1 35,7 
Rio Claro 6 564 15 035 20 133 129,1 33,9 
Araraquara 2 764 4 965 9 767 9 559 79,6 96,7 — 2,1 
Jaboticabal 2 885 5 259 26 224 __ 82,3 398,6 
Amparo 3 840 11 756 17 325 —— 206,0 47,4 
S. J. dos Campos 3 909 6 935 15 154 17 906 77,4 118,5 18,2 
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giram alguns novos povoados, a exemplo de Sete Barras e de 

Barra do Batatal, definindo-se melhor o povoado de Registro. 

Pelo Juquia ,o povoamento estendeu-se para montante da con- 

fluencia com o Sao Lourengo, errtbora de modo muito ralo. 

Em 1896, por exemplo, so existiam tres familias de moradores 

no Brago Grande (157). Nessa faixa, entretanto, desenvolvia- 

se Santo Antonio de Juquia e Prainha, a atual Miracatu, ja 

pouco interessando a nossa area de estudo. As margens do Ja- 

cupiranga continuaram a ser ocupadas a ntontante, em diregao 

ao Jacupiranguinha. Na regiao de Xiririca o povoamento co- 

megou a distanciar-se do Ribeira, penetrando por alguns de 

seus afluentes, particularmente o proprio Xiririca, o Jaguari, 

o Batatal e o Pedro Cubas. De resto, em conseqiiencia da cria- 

gao da Colonia de Pariquera Agu, no fim do seculo intensifi- 

cou-se o povoamento de todo o alto vale do rio do mtesmo nome, 

enquanto que a Colonia de Cananeia justificou um povoamento 

ralo do alto Pindauvinha e do alto Itapitangm. Em compensa- 

gao, na "zona ilhada" o povoamento estabilizara-se e, mesmo^ 

regredira. As ilhas Compridas e do Cardoso, por exemplo, des- 

povoavam-se; a "zona ilhada" ja se tornara area velha, deca- 

dente, como resultado dos processes de utilizagao que sofrera. 

Em sintese, os aspectos principals do povoamento foram 

os seguintes :os rios continuaram a constitiuir os principals 

m'eios de penetragao, em suas margens vivendo o maior con- 

tingente de moradores. Pela primeira vez, e gragas a criagao 

das duas Colonias ja citadas, o povoamento se expandiu por 

areas, embora muito restritas, relativamiente afastadas da linha 

do litoral e do eixo representado pelo Ribeira .Esbogava-se 

apenas, um rompimento no carater digitalizado do povoamen- 

to. 

A zona da Baixada, entretanto, no seu conjunto, continua- 

va a ser o dominio das terras devolutas, raramente devassadas 

e mais raramente objeto da presenga estavel de algum morador. 

O mapa de Bauer, que reproduzimos exclusivamente na parte 

(157) Secretaria dos Negocios da Agricultura, Comercio e Obras 
Publicas, Sao Paulo — Relatorlo de 1896, Sao Paulo, 1897r 

pag. 213. 
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que nos interessa mais de perto, mostra bem o fato. Por outro 

lado, mesmto em) zonas ja mais povoadas, sobravam manchas 

extensas de terras devolutas, com(o se pode depreender pela 

planta da Colonia de Pariquera Agu, em outra parte deste tra- 

balho. A regiao estava, ainda em sua maior parte, em condigoes 

de conquistar. Ja se tinha intensificado ,entretanto, uma pra- 

tica que, se para alguns se verificava nas mesmas condigoes 

em que se processara no passado, para outros ja tinha objeti- 

vos especulativos. Referimo-nos a tomada de terras, as vezes 

enormes glebas, por posseiros .0 fato ja despertara a atengao 

dos poderes publicos, conformie se depreende do trecho seguin- 

te, de 1896: "A pratica, que infelizmente ja esta iniciada por 

interesse na valiosa propriedade do Estado, com tendencia a 

desenvolver-se amjplamente, consiste na destruigao do mato 

virgerh, salteadamente, nos pontos de melhor terreno, para for- 

magao de capoeiras, que constituem tftulo a posse ou a prefe- 

rencia na posse como pretensas benfeitorias. Muitos terrenos, 

assim despidos de belas arvores seculares, que poderiam ter 

valor brevemente, nunca chegaram a ser plantados" (158). 

Os que ocuparami terras dentro do tradicional sistema em 

uso em toda a Baixada, sem outro objetivo senao o de erguer 

um abrigo e o de abrir uma clareira para dar espago para uma 

lavoura de subsistencia, foram responsaveis, pouco a pouco, pela 

penetragao atraves dos altos cursos dos rios secundarios, de 

forma rala e espagada, com um imcio de ocupagao das zonas 

de encostas dos morros. Pouco a pouco definiram um tipo hu- 

mane caracteristico ,o "capuava", habitante dos morros e gro- 

toes, das areas mjais afastadas dos eixos de circulagao, em con- 

traposigao ao "ribeirinho", o tradicional habitante das margens 

dos principais rios, cultivador de arroz. 

Aqueles que comegaram a ocupar terras em grande escala, 

com objetivos especulativos, foram os principais responsaveis 

pelos problemas que, no seculo atual, iriam caracterizar os as- 

pectos relatives a legalidade da propriedade das terras. O "gri- 

(158) Relatorlo de 1896 da Secretaria da Agricultura, pag. 215. 
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lo "tornou-se fato comum em toda a Baixada e, cormo em] outras 

partes do Estado, o "grileiro" e que muitas vezes acabou por 

determinar o destino de areas imensas, freqiientemente em 

desfavor do povoador anonimo. desbravador e morador de zo- 

nas distantes. 

A Baixada do Ribeira no Alvorecer do Seculo XX 

i 

A partir de elementos obtidos principalmente no trabalho 

de Pio Correa (159), no da Comissao Geografica e Geologica 

do Estado de Sao Paulo (160), em observagoes de Krug (161), 

de Kundt (162), fatos isolados obtidos em] outras fontes, foi 

possivel organizar a carta do povoamento e da utilizagao do 

solo na Baixada do Ribeira no inicio do seculo atual, Tal car- 

ta, na pratica valida para todo o primeiro quartel, evidente- 

mente nao pode e nao deve ser considerada exata, mas tern o 

merito, em| suas grandes linhas, de propiciar urrtfa ideia de con- 

junto sobre o estado da organizagao do espago agricola naque- 

la epoca. 

Antes de mjais nada e possivel perceber que a Baixada, co- 

mo palco de umia dinamica de povoamento, perm^necia "ilha- 

da" do restante do territorio paulista e paranaense por faixas 

perifericas correspondentes a zonas acidentadas e revestidas 

pela floresta em grande parte pouco modificada pelo homem'. 

A presenga de manchas florestais isoladas dentro da regiao, das 

quais so foram representadas as nKais extensas ,corresponden- 

tes por sua vez as zonas serranas isoladas, mpstra que o po- 

voamento da regiao foi uml fato das terras baixas e, so mais 

(159) CORRfiA, M. Pio — Municipio de Iguape, in "Revista do Insti- 
tute Histdrico e Geografico de Sao Paulo", Volume XI (1906), 
Sao Paulo, 1907. 

(160) Comissao Geografica e Geologica do Estado de Sao Paulo — 
Exploragao do Ribeira do Iguape, 2a. edigao, Sao Paulo, 1914. 

(161) KRUG, Edmundo — Obra citada. 
(162) KUNDT, Ernst — Das Ribeiratal und die Kolonie Pariquera- 

Agii im Staate Sao Paulo, in "Sued-u. Mittel-Amerika", 5.° 
ano, n.0 6, Berlim, 1912. 



— 95 — 

recentemente, a penetragao horizontal para o interior iria se 

unir uma penetragao vertical em' altitude. 

Em segundo lugar, percebe-se que os cursos d'agua, em 

modo particular o Ribeira, Juquia e Jacupiranga, continua^ 

vam se constituindo nos instrum(entos de penetragao e fixagao 

do povoamento .A distribuigao da populagao foi determinada- 

pela propria distribuigao dos cursos d'agua, fato que, apesar 

das decorrencias da presenga mais recente das rodovias, ainda 

pode ser verificado atualmlente, eiribora nao m)ais de forma tao- 

sistematica . Os campihos por terra eram poucos. Os que liga- 

vam Sete Barras e Juquia ao planalto, o primeiro em condigoes. 

mfcis satisfatorias, e os que, divergindo de Jacupiranga, busca- 

vam Eldorado (Xiririca) e Itauna no Ribeira, e Cananeia e Su- 

baumja no litoral. Destes ultimos, o de Cananeia encontrava-se 

em pessimo estado, sendo o de Subauma o melhor conservado, 

transitado inclusive por carros a tragao animal. 

Em terceiro lugar, percebe-se que a orla litoranea, frente 

de interesse do povoamento preterito, surgia, cojno de resta 

evidencia-se na atualidade, como area de densidades baixas 

quando comjparadas as de beira-rio. 

A cultura do arroz, na carta estando representadas as areas 

onde sua freqiiencia era maior, constituia o meio mais comum 

de utilizagao do solo. Participando tanto das lavouras de sub- 

sistencia, quanto das comerciais, constituia o trago caracteris- 

tico da agricultura regional, secundada pelas culturas da man- 

dioca e da cana. Em tomo de Juquia,, de Eldorado, Jacupiran- 

ga e Pariquera-Agu definiamrse as principais areas policulto- 

ras. As duas ultimas mais importantes, em grande parte jus- 

tificavam-se pelas influencias da colonizagao de Pariquera-Agu^ 

Nas zonas afastadas dos eixos fluviais maiores, assim comp 

na periferia da regiao, ou nas encostas dos mprros isolados e ao- 

longo da orla litoranea ,dominava uma agricultura de subsis- 

tencia, itinerante, com rarefagao da populagao. 

Definiram-se ,e cristalizaram-se, dessa forma, os quadros 

que, em estado letargico, esperariam, durante toda a primeira 

metade do seculo atual, a oportunidade de fomecer os primiei- 

ros frutos, com a valorizagao da Baixada. Enquanto isso, a Bai~ 

/ ^ ' T O ^ , 

    eer?r*fa 
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:xada do Ribeira iria permanecer, por algumas decadas, como 

o paradoxal "sertao litoral" (163). 

EXPEKIfiNCIAS DE COLONIZA^AO EM UMA 

BAIXADA TROPICAL 

A Coloniza^ao da Baixada do Ribeira 

Desde a primeira vez que tivemos oportunidade de viajar 

por terras da Baixada "do Ribeira, ficamos surpreendidos com 

nm aspecto da referida area, ate entao para nos praticamente 

desconhecido: a importancia que ela tivera do ponto de vista 

das tentativas de colonizagao no Estado de Sao Paulo. Sabfa- 

mos do papel dos japoneses na organizagao de Colonias suas 

junto ao Ribeira ,nxesm]o porque foram muitos os trabalhos, 

relatorios e miesmo livros, publicados a respeito. Entretanto, 

a nao ser referencias particulares, freqiientemente incomple- 

tas, muitas vezes apenas dedicadas a esta ou aquela iniciativa, 

nao conhecfamos nada publicado, onde se encarasse a Baixada 

do Ribeira como verdadeira area-laboratorio, na qual se fize- 

ram numerosas e diferenciadas experiencias de colonizagao, 

uma das quais foi a dos Japoneses. £lsse fato foi, entre outros, 

responsavel pelo interesse que resolvemps dispensar a area 

que agora e objeto de estudo de nossa parte. 

A amplitude das iniciativas de colonizagao na Baixada do 

Ribeira, para muitos insuspeitada, foi realmjente grande e signi- 

ficativa. O interesse pela criagao de zonas de colonizagao data, 

na area em questao, de um seculo e, no conjunto das iniciativas, 

abrangeu area consideravel, distribuida, em parcelas diversi- 

ficadas, por todos os tipos de zonas ai existentes. E' portanto 

uma amplitude que se revela no tempo e no espago. 

Realmente, considerado o fendmeno no tempo, ele se ma- 

nifestou pela primjeira vez em rrieados do seculo passado. A 

Colonia de Pariquera-Agu, por exemplo, teria sido tentada pela 

(163) ALMEIDA, Vicente Unzer — Obra citada, pag. 21. 
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primeira vez em 1855 segundo Paulino de Almfeida (164), 1861 

segundo a maioria dos que tem se referido a ela, provavelmen- 

te repetindo-se uns aos outros (165). De qualquer forma, e del- 

xando-se a margenf a diferenga de datas, ja que ela nao e gran- 

de e real mente nao tem muita im(portancia, tal tentativa e 

contem(poranea, praticamente, da criagao dos primjeiros nucleos 

colonials do Espirito Santo (166), assim como do imcio da co- 

lonizagao do vale do Itajaf em Santa Catarina (Blumenau e 

de 1850) (167) e, anterior a criagao dos importantes nucleos 

italianos do Ho Grande do Sul. Fazendo-se abstraqao das Co- 

lonias criadas no Estado do Rio de Janeiro (Petropolis, Tere- 

zopolis, Nova Friburgo), dos primeiros nucleos alemaes do Rio 

Grande do Sul (Sao Leopoldo, Novo Hamburgo) e pou- 

cos outros ,a criagao de Pariquera-Agu pode ser considerada 

pioneira na importante fase que a segunda metade do seculo 

passado representou para a colonizagao no Brasil. Acresce que 

vizinho a Pariquera-Agu, no ano de 1862, foi criado outro mi- 

cleo colonial, o de Cananeia (168), fato esse que demonstra um 

certo interesse pela area da Baixada. 

De entao para ca as iniciativas se sucederam na regiao, 

bra com sucesso, m&is freqiientemente nao. Entre os anos de 

1865 e 1867, as areas drenadas pelo. Ribeira, com as de seu 

afluente Juquia, enquadraramj-se entre aquelas onde se veri- 

ficou a original tentativa de colonizagao por parte de confe- 

derados norte-americanos (169). A partir de 1912, e particular- 

(164) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Jacupiran- 
ga, pag. 77. 

(165) Servigo de Povoamento em 1911, Ministerio da Agricultura, 
pag. 176; GROSSI, Vlncenzo — Storia della colonizzazione eu- 
ropea al Brasile e della emigrazione italiana nello Stato di San 
Paolo, Roma, 1905, pag. 384; CAMARGO, Jose Francisco de 
— Crescimento da populagao no Estado de Sao Paulo, Sao 
Paulo, 1952, Vol. I, pag. 159. 

(166) Ver WAGEMANN, Ernst — A Colonizagao Alema no Espirito 
Santo, in 'Boletim Geografico", n.0 68, 69 e 70, Rio de Janeiro, 
1948-1949; PETRONE, Pasquale — A Zona Colonial Antiga do 
Espirito Santo, inedito. 

(167) GROSSI, Vincenzo — Obra citada. 
(168) GROSSI, Vincenzo — Obra citada, pag. 384. 
<169) GOLDMANN, Frank — Americanos em Sao Paulo, in Jomal 

"Folha da Manha", Sao Paulo, 28-X-1956; 4, 11, 18 e 25-XI- 
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mente de 1917, comegaram a ser cradas colonias japonesas, 

principalraente na area de Registro (170). Mais recentemente, 

por volta de 1925-26, criou-se a Colonia de Santa Maria, pro- 

xima de Cananeia .Comp vemos, as primpiras iniciativas nao 

ficaram sos, sendo acompanhadas por outras que, praticamen- 

te, vieram ate nossos dias. 

Ja dissemos o que a amplitude das iniciativas de colonizagao 

tern significado para toda a area que nos interessa. O mapa 

que acompanhava estas consideragoes pode demonstrar o fa to. 

Pode-se verificar que, praticamente, tivemos iniciativas de colo- 

nizagao dentro de todos os tipos de areas da Ribeira. A Colonia 

Jiporuva, ou Katzura, ocupou areas do baixo Ribeira (margem 

esquerda), proximo ao litoral e a cerca de 15 km. de Iguape, em 

terras baixas e planas, de brejos ,banhados e drenagem inde- 

cisa. A Colonia de Pariquera-Agu ,assim como a maior parte 

da de Cananeia ,ocuparam terras sub-litoraneas, ainda predo- 

minanterrxente baixas, cotas de 20 a maximps de 69 m., mas 

com) topografia mais acidentada, revestimento florestal tropi- 

cal rico e com) ritmo sazonario, especialmente quanto a umi- 

dade, mais sensivel que no litoral. Pariquera-Agu abrangeu as 

terras do alto vale e das cabeceiras do rio do mesmo nome e 

parte da bacia do Pariquera-Mirim, ambos afluentes da mar- 

gem direita do Ribeira. A Colonia de Cananeia estabeleceu-se 

nos altos cursos do rio Pindauvinha e Canha — ambos perten- 

centes a bacia do Jacupiranga, margem' direita — e ainda do 

Itapitanguf — vertendo para o mar de Cubatao — extendendo- 

se ate o rio Guarau para oeste. A Colonia de Santa Maria, em 

parte fugindo as terras baixas da regiao do Ribeira propria- 

mente dita, abrangeu terras desde vizinhangas do reconcavo 

de Cananeia, ate os divisores de aguas entre os rios das Minas 

e Taquan de umj lado, Jacupiranguinha, Turvo e Pardo de ou- 

tro, e Guarakessaba e Serra Negra do outro, pelas altas bacias 

1956; 2, 9, 16, 23 e 30-XII-56; 6, 13, 20 e 27-1-1957; e, 3, 10 e 
17-11-1957; BIOS, Jose Artur — A ImigraQao de confederados 
norte-americanos no Brasil, in "Boletim Geografico", Ano VII, 
n.0 81, Rio de Janeiro, dezembro de 1949, pags. 945 a 947. 

(170) MELLO, Astrogildo Rodrigues de — Imigra^ao e Colonizagao, 
in "Geografia", Ano I, n.0 4, Sao Paulo, 1935, pag. 31. 
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destes espraindo-se para territorio paranaense. Ocupou terras 

em grande parte bastante acidentadas, com altitudes, na area 

de colonizagao, ate de 500 m., coml revestimento florestal exu- 

berante e area altamente umjida. As Colonias de Registro e 

Sete Barras localizaram-se, como as de Cananeia e Pariquera- 

Agu, em zona sub-litoranea, a distancia, porem, bem maior do 

mar (de 30 a 60 km(. em linha reta), mas junto ao Ribeira, A 

primeira abrangeu quase totalmente as bacias do Carapiran- 

ga e do Registro, amibos afluentes da margem direita do Ribei- 

ra; a segunda estendeu-se pela maior parte do baixo vale do 

Quilomibo, afluente da margem direita do Juquia, e dos diviso- 

res desse rio com1 o Ipiranga, drenado para o Juquia ,e do Eta, 

afluente do Ribeira ,dispondo-se pela miargem esquerda do Ri- 

beira. Outros exemjplos, menos significativos para nos, sao o 

da Colonia Santa Lucia, no vale do Cordeiro, proximo ao porto 

de Subauma, ou o da Colonia Nova Trieste, ao norte de Eldo- 

rado ,especialmjCnte no alto vale do Taquari, afluente da mar- 

gem esquerda do Ribeira (171). 

As referidas Colonias diferenciaraml-se, antes de mais na- 

da ,pelas entidades responsaveis pelas iniciativas. A instala- 

gao das Colonias de Cananeia e Pariquera-Agu foi de iniciati- 

va oficial, tendo sido devidas ao governo imperial. Depois de 

instaladas sofreram, particularmlente a de Pariquera-Agu, que 

teve maior desenvolvimento, mjudanga de diregao, pois que 

passaram para o governo da Provmcia e em seguida ao Estado. 

A Colonia de Santa Maria foi iniciativa de uma erdpresa par- 

ticular de colonizagao, nacional, a "Empresa de Terras e Colo- 

nizagao Santa Maria", com sede em Sao Paulo, passando, em 

seguida, para a "Sao Paulo Development Company", empresa 

particular de capitais inglesas, com sede em Londres. As co- 

(171) A Colonia Nova Trieste, com uma superficie de 13.000 alquei- 
res (31.460 hectares) foi tentada ha cerca de 30 anos, nao ten- 
do tido nenhum resultado em virtude principalmente das difi- 
culdades para ser atingida. Atualmente sua area encontra-se 
ainda em maior parte revestida por matas, esparsamente pene- 
tradas por alguns "posseiros". 



lonias de Registro, Sete Barras e Jiporuva, tambem, foram o 

resultado da iniciativa particular. Inicialmente foi umi em- 

preendimento da "Companhia Imperial Japonesa de Imigra- 

gao", com sede em Toquio, tendo-se organizado definitivamen- 

te com a criagao da "Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha", de ca- 

pitals japoneses. Finalmente, no caso dos confederados norte- 

americanos, a iniciativa, na mjaioria .dos casos, foi particulai 

e individual. 

Em casos como o de Pariquera-Agu ou Cananeia, a inicia- 

tiva deveria satisfazer uma poh'tica de povoamento por parte 

dos poderes publicos; em Registro ou Sete Barras, as iniciati- 

vas ligam-se a um complexo conjunto de elementos, politicos, 

economicos e demograficos, enquadrando-se em: uma soma de 

solugoes para os problemas de vasao demografica, eventual- 

mente economica — com aspectos inevitavelmente polfticos 

do Japao. Em Santa Maria, como em( outras citadas, a inicia- 

tiva tinha carater eminenterqente especulativo, enquanto que 

em um caso como o de "Lizzieland", no Juquia, vingava exclu- 

sivamente o capricho individual de um emigrado norte-ameri- 

cano. Tal variedade, ja por si so, pode nos fazer compreender 

que cada uma das colonias evoluiu segundo caracteristicas pe- 

culiares. 

O elemlento humjano que participou dos empreendimentos 

de colonizagao na regiao do Ribeira, foi extremamente diver- 

sificado, quer pela origem nacional, quer pela etnia, quer pela 

experiencia que possuia ou nao do Brasil, ou pela forma com 

que foi encaminhado para as colonias. Em epocas e zonas 

diferentes, comj carater definitive, ou apenas por pouco tem- 

po ,a regiao do Ribeira recebeu colonos ingleses, irlandeses. 

alemaes e austriacos, poloneses e russos, ucranianos e norte- 

americanos, italianos, japoneses, suigos e suecos. 

Os ingleses e irlandeses, em numero reduzido, e sobre os 

quais nao conseguimos elemlentos ,localizaram-se na Colonia 

de Cananeia, onde permaneceram) pouco tempo, pois nao con- 

seguiram enfrentar, acomodando-se a elas, as condigoes de 

privagoes caracteristicas da Colonia. Em 1937 ainda viviam na 

area alguns dos descendentes dos poucos que haviam ficado 
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(172). Atualmente encontram-se comjpletamente diluidos e es- 

parsos, so ocasionalmente podendo ser identificados pelos so- 

brenomies . Pouquissimos ingleses, tambem, localizara,m-se na 

Colonia de Pariquera-Agu, no ultimo quartel do seculo passa- 

do. 

Os alemaes a austrfacos estao entre os elermentos mais an- 

tigos que povoaram( as colonias do Ribeira. Localizaram-se em 

Cananeia, poucos, na Colonia de Pariquera-Agu e, especialmen- 

te, na de Santa Maria. Caracterizaram-se por extraordinaria 

mobilidade, pois poucos ficaram. Em; Paidquera-Agu, onde 

chegaram a constituir a mais importante parcela de colonos 

estrangeiros na passagem do seculo passado para o atual, fi- 

caram reduzidos a pouquissimJas familias. Em 1930 o numero 

de alemjaes ai se elevava a 60 (173). Atualmente so existem 

poucos descendentes, frequentem(ente ja frutos de cruzapaentos 

com italianos, poloneses ou nacionais. Na Colonia de Cananeia, 

onde, desde o inicio, foram pouco numerosos, em 1937 existiam 

apenas 6 ou 7 familias (174). Uma parte ainda la vive. Santa 

Maria recebeu numeroso contingente dos dois grupos, particu- 

larmente de austriacos, que formaram a base da populagao 

da Colonia. Quase todos retiraram-se da Colonia e da regiao, 

buscando o planalto. Algurqas familias austriacas, 3 ou 4, ain- 

da la se encontram. De resto, elementos alemaes principalmen- 

te, algumas dezenas ao todo, localizaram|-se em Eldorado e na 

zona de Juquia, entre as duas ultimas grandes guerras. 

Os poloneses e russos, em mjaior numero os primeiros, vie- 

ram na ultima decada do seculo passado e no inicio deste, con- 

centrando-se na Colonia de Pariquera-AQU. Apesar das defec- 

goes, mais numierosas na decada de 1930, seus descendentes 

constituem o contingente mais numeroso na zona rural em 

tomo de Paiiquera-Agu, entre os elementos oriundos dos an- 

tigos colonos. 

(172) Jomal "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Ge- 
meide zu Santos", n.0 3-4, Ano 11, setembro-outubro 1937. 

(173) Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeide zu 
Santos, n.0 2, 4.° ano, agosto de 1930. 

(174) Idem, n.0 3-4, Ano 11, setembro-outubro 1937. 
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Os norte-americanos ,cujo numero foi bem, pequeno, al- 

gumas dezenas, procuraran^ o vale do Juquia e, mais a leste, 

o do Sao Lourengo ,alem de Eldorado e Iguape. Praticamente 

nada ficou deles, pois que se retiraram] para o planalto ou vol- 

taram para os Estados Unidos, Qs ucranianos, ainda uma vez 

pouco nurAerosos, foram colonos de lingua alema que procu- 

raram Santa Maria, da mjesma forma como alemaes-hungaros e 

alemaes dos Sudetos em Pariquera-Agu. Todos eles, os que fi- 

caram, disseminaram-se na areas de Cananeia, Jacupiranga e 

Pariquera-Agu e nao se distinguemi dos elementos alemaes. 

Muitos dos que ficarana ainda vivem,, pois a sua chegada e dos 

ultimos 30 anos. 

Os italianos constituiram, no periodo que vai de 1886 a 

1890 ,o maior numero de colonos estrangeiros entrados na Co- 

lonia de Pariquera-Agu. Justificaram} os nomes de duas "li- 

nhas" colonials, Nova Italia e Nova Cremona, e tern, nos seus 

descendentes, o grupo mais nurderoso da cidade de Pariquera- 

Agu, alem de aparecerem, com certo destaque, em toda a zona 

rural circunjacente a essa cidade e a Jacupiranga. E' precise 

lembrar, todavia, que tambem uma parte dos colonos italianos 

preferiu desertar do vale do Ribeira em favor do planalto. 

O mais numproso contingente de colonos estrangeiros che- 

gados a Baixada do Ribeira foi representado pelos japoneses, 

cujo afluxo se verificou particularmente entre 1920 e 1940. As 

Colonias de Registro, Sete Barras e Jiporuva foram povoadas 

por eles, como e amplamiente sabido. Embora caracterizados 

por grande mobilidade, nemj sempre fixando-se na area por 

muito tempo, e embora, com a ultima guerra, tenham sido obri- 

gados a abandonar em massa a regiao, para o planalto, ainda 

constituem um elemento marcante das areas que colonizaram, 

em especial modo de Registro. Importantes contingentes de 

japoneses locali^aramf-se tambem no Juquia. Algumas farm- 

lias recentemente foram ter a Santa Maria. 

Os suigos e suecos nao tiveramj nenhuma expressao nume- 

rica. Os primeiros localizaraml-se na Colonia de Cananeia e 

os segundos na de Pariquera-Agu. Praticmnente nao e mais 

possfvel localizar seus descendentes, se os existerrX. 



— 103 — 

Os elementos todos citados, devem ser considerados ao la- 

do de colonos nacionais ,oriundos da propria regiao do Ribeira, 

que foram particularmente numlerosos na Coionia de Parique- 

ra-Agu, na qual constituiram sempre m{ais da nuetade da popu- 

lagao. 

A niaior parte dos elementos citados veio para a regiao do 

Ribeira diretan^ente de seus paises de origem. Uma parte dos 

italianos, alemaes e poloneses, ja havia estado no planalto, tra- 

balhando em fazendas de cafe. Em casos como o das colonias 

japonesas, ou das oficiais, todo o afluxo de colonos foi orientado. 

Pelo que vimos, percebe-se que numericam'ente a coloni- 

zagao da Ribeira teve pequena expressao. Poremj, ela teve ex- 

pressa quanto a diversificagao dos colonos e quanto ao numero 

de iniciativas. 

As Colonias diferiram umas das outras, tambem, pela com- 

posigao demografica. Algumas, como as de Registro, Jiporuva 

e Sete Barras, foram homogeneas, pois que praticam^ente for- 

madas apenas por elementos japoneses. Outra, comio Santa 

Maria, foi de uma relativa homogeneidade, pois que foi'mada 

basicanxente por eiem)entos de lingua alema. A m^'ais hetero- 

genea foi a de Pariquera-Agu, onde, ao lado de brasileiros, ti- 

verrios italianos, poloneses, alem(aes, austriacos, russos e ou- 

tros. Tais diferengas tambem contribuiram para os diferentes 

resultados obtidos. 

De um modo geral, a colonizagao na Baixada do Ribeira 

nao deu resultados muito favoraveis. Conforme vimos, de 

quase todos os elementos humanos que para ai foram1 ter, ti- 

vemos parcelas muito pequenas que permaneceram. Colonias 

comjo Cananeia e Santa Maria foram praticamente abandona- 

das pelos colonos. Em Pariquera-Agu, o atual desenvolvimen- 

to reflete-se mais na cidade, nao sendo decorrencia de sua con- 

digao sede de antiga Coionia, enquanto que esta condigao pode 

contribuir para explicar a situagao pouco lisongeira em que 

se encontra a area rural. Poder-se-ia dizer que o mesmo nao 

aconteceu com as Colonias japonesas, fato que e verdadeiro 

apenas em parte, dado que Sete Barras e Jiporuva conheceram 

mais resultados negatives que positives, enquanto que em Re- 
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gistro, indiscutiveln^nte a de maior desenvolvimento, a cultura 

de cha, com sua presenga positiva no espago economico, neu- 

traliza outros aspectos nem sempre satisfatorios. 

O saldo foi, emi conseqiiencia, indubitavelmente negativo. 

Poucas marcas ficaram da presenga de colonos instalados um 

pouco por toda a parte. Na area de Registro, a florescente la^ 

voura de cha representa a mais significativa marca da pre- 

senga japonesa, o que nao foi conseguido com a frustrada ten- 

tativa de criagao do bicho da seda. Em Pariquera-Agu, as hor- 

tas, e o consumo de verduras em media superior ao do restan- 

te da Baixada ,revelam a presenga do Italiano, como a de 

outros colonos .Algumas fandlias da ex-Colonia de Cananeia 

ou de Santa Maria, que revelamj visiveis tragos de sua ascem 

dencia germjanica ;a presenga, emlbora pouco numerosa, das 

carrogas de quatro rodas, muito provavelmjente de introdugao 

polonesa ,embora possam ter atingido a regiao por difusao, a 

partir do planalto ;os fornos da area de Pariquera-Agu e Ja- 

cupiranga, denotando a origem quase semlpre italiana de seus 

possuidores; as casas, as vezes revelando tecnicas introduzidas 

pelo colono, fato ainda mais perceptive! na zona de Registro^ 

entre os japoneses; aspectos importantes como a diversificagao 

etnica do vale, assimi como a miiscegenagao que em parte se 

processa, e menos imjportantes, com<o o gosto para o jogo de 

"boccia", sao, aliados aos anteriormente citados, algumas das 

marcas deixadas pela colonizagao. 

Mais importante, todavia, e que ela contribuiu, como vi- 

mos em outra parte deste trabalho, para o processo de devas- 

samento e povoamento de algurdas areas do Ribeira, tendo 

forgado, ou pelo menos contribuJLdo.no sentido de forgar a cria- 

gao de condigoes para que a regiao do Ribeira deixasse de sen 

do ponto de vista economico, uma area marginal a regiao geo- 

economica paulista. 

Por outro lado, entretanto, o indice de fixagao do colono 

foi pequeno, muitos dos que ficaram identificaram-se cultural 

e tecnicamente aos caboclos da Ribeira, a mjaioria deixou como 

heranga o que normalm^nte tern sido deixado na regiao, solos 

esgotados e capoeiras. 
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Cremos que nos fatos acima esta a principal originalidade 

do processo de colonizagao na regiao do Ribeira .No conjunta 

esse processo, embora nao inteiramiente, foi um fracasso. Se~ 

gundo nos parece, por isso miesmo tao digno de atengao, pelo 

menos, quanto os que, em outras partes, fomeceram/ resultados 

considerados lisongeiros. Ao considerarmps tal originalidade, 

acode-nos pensar no vale do Itajai ,em Santa Catarina, fre- 

qiientemente citado com;o area onde a colonizagao estrangeira. 

fomeceu excelentes resultados. 

Nao nos cabe discutir ate que ponto e verdadeira a afir- 

magao relativa aos bons resultados da colonizagao no vale do- 

Itajai. Um fato, entretanto, e incontestavel: em area que, fisi- 

camiente, sob varios aspectos pode ser comparada a do Ribeirar 

os frutos da colonizagao foram indubitavelmente superio- 

res (175): 

Cremios que, da rnesma forma como a Bacia do Itajai tem 

atraido a atengao de pesquisadores, pelas peculiaridades e ori- 

ginalidade de sua colonizagao, a regiao do Ribeira deve mere- 

cer maior atengao ,exatamente devido aos maus resultados com 

iniciativas que, conformje vimos, nao foram nem isoladas, nem 

esporadicas. Cremios, ainda, que tal atengao deveria se cingir 

em especial modo as razoes dos resultados obtidos, do maior- 

interesse para o conhecimento dos problemas da colonizagao. 

Acreditamos que para explicar o insucesso da colonizagao 

na Baixada do Ribeira nao podemos, antes de mais nada, dei- 

xar de relaciona-lo com o problema da colonizagao no conjunto 

do atual Estado de Sao Paulo. Isso porque no conjunto, todo o 

problema da colonizagao no Estado se prende ao paradoxo de 

ter sido a parte do territorio brasileiro que recebeu o maior 

contingente de imigrantes, semi que nela, entretanto ,se crias- 

(175) Sobre o vale do Itajai e sua colonizagao, aconselhamos a lei- 
tura de: WAIBEL, Leo — Principios de Colonizagao Europeia 
no Sul do Brasil, in "Capitulos de Geografia Tropical e da 
Brasil", Rio de Janeiro, 1958, pag. 205 e seguintes; SILVA» 
Zedar Perfeito da — O Vale do Itajai, Servigo de Informagaa^ 
Agricola, Ministerio da Agricultura, Rio de Janeiro, 1954; 
BUCHELE Junior, Carlos — A Bacia do Itajai, in "Boletim 
Geografico", D.E.G.G., Ano 3, n.0 5, Florianopolis, Janeiro 
de 1949, pag. 41 e seguintes. 
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semj areas de colonizagao do tipo que encontramps na encosta 

da serra e no planalto, no Rio Grande do Sul, nos vales do 

Itajai, Tubarao ou Tijucas, em Santa Catarina ,ou na zona do 

rio Doce, no Espirito Santo, sem se falar no Parana. Tal para- 

doxo encontra sua explicagao basicamente no fato da presen- 

^a ,enn Sao Paulo, de uma monocultura comercial rendosa, a 

cafeeira, elemento fundamental da econonda do Estado, para 

a qual voltavam-se todas as atengoes, do poder publico e do 

particulares. Assam e que, em Sao Paulo, o estrangeiro foi in- 

troduzido visando-se principalm(ente — quando nao unicampn- 

te — a lavoura de cafe. Esta necessitava bragos e os contingen- 

tes de imigrantes deviam satisfazer tal necessidade. Nice Le- 

•coq Muller ja teve oportunidade de referir-se ao fato, para ex- 

plicar o papel do imigrante na formagao do "sitio" em Sao 

Paulo: "E' precise lembrar que no Estado de Sao Paulo, onde 

a imigragao teve por fim principal servir de mao de obra assa- 

lariada as fazendas de cafe, os nucleos colonials nao tiveram 

o mesmo carater imjportante tido nos Estados do Sul. Em Sao 

Paulo a mlaior contribuigao do imigrante para o desenvolvi- 

mento do "sitio" foi, talvez por tradigao, ou por tendencia, 

constitiuir um dos principais elementos, senao o principal, da 

classe dos pequenos proprietarios, a miedida que se iam liber- 

tando da situagao de assalariado" (176). 

Em consequencia, compreende-se que, as numerosissimas 

^Colonias "que as estatisticas nos fornecem para Sao Paulo, no 

seculo passado, "nada mais sao que agrupamientos de europeus 

trabalhando os cafezais das zonas que surgiam em Sao Paulo 

— Mogiana e Paulista" (177). O termo Colonia acabou por 

designar, em Sao Paulo, o quase sempre esqualido e monotono 

correr de habitagoes, pobres e sem conforto, localizadas a guiza 

de um' esbogado povoado-rua, junto aos cafezais, e habitadas 

(176) MULLER, Nice Lecocq — Sitios e Sitiantes no Estado de Sao 
Paulo, Universidade de Sao Paulo, Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, Boletim 132, Geografia n.0 7, Sao Paulo, 
1951, rodape pag. 27. 

(177) AZEVEDO, Salvio de Almeida — Imigragao e Coloniza^ao no 
Estado de Sao Paulo, in "Revista do Arquivo Municipal", Ano 
VII, Volume LXXV, Sao Paulo, abril de 1941, pag. 109. 
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pelos "colonos", trabalhadores assalariados e nao pequenos 

proprietarios como os das Colonias do Sul. 

Tais fatos nao passarami despercebidos dos poderes publi- 

cos, conformje pode se verificar emi Relatorio do Secretario da 

Agricultura, para 1895, em trecho transcrito por Almeida Aze- 

vedo: "Verificou-se que os nucleos nao se desenvolveram;, tor- 

nando-se necessario a modificagao do sistema. Ate agora a cor- 

rente migratoria foi destinada a grande cultura nao sendo 

isso suficiente a colonizagao, visto que o colono de uma grande 

propriedade nao pode aspirar a ser pequeno proprietario, em- 

bora grandes as suas economlas e seus esforgos. file continua 

com a ideia fixa de voltar para sua patria onde podera adqui- 

rir umi lote de terra com o produto de seu trabalho entro 

nos" (178). 

A criagao de alguns nucleos colonials por parte do gover- 

no, assird como o incentive ao desenvolvimlento dos ja existen- 

tes (a exemplo de Pariquera-Agu), poderia nos fazer pensar em 

uncVa verdadeira mudanga de orienta^ao, pelo menos com o fito 

de justapor, as areas de grandes propriedades caracterizadas 

pel a grande lavoura comercial e trabalho assalariado, outras 

de pequenas propriedades, policultoras, baseadas na atividade 

do cultivador dire to. Tpdavia, mesmo que essa fosse a intengao, 

na pratica tais colonias vinham|, ainda uma vez, satisfazer in- 

teresses e necessidades da grande lavoura. E? o que, com agu- 

deza de observagao, percebeu Pierre Denis: "E, entretanto, a 

vida de Sao Paulo esta muito estreitamiente ligada a cultura do 

cafe, a qual a nova polxtica de colonizagao nao teria tido ensejo 

de tornar popular, se para isso os proprios fazendeiros se nao 

tivessem unido. Estavam efetivamente mais preocupados do 

que ninguem com a estabilidade da mjao de obra rural no Es- 

tado; a falta de operarios na ocasiao da colheita podia leva-las 

a uma catastrofe. Refletiram que estabelecendo colonos pro- 

prietaries a pequena distancia das plantagoes de cafe, teriam 

a mao operarios forgosamfente fieis, a que poderiam) recorrer 

no momento desejado". Continua, lembrando observagoes con- 

(178) Idem, pag. 115. 
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tidas em relatorios do Ministro da Agricultura: no ano de 1901. 

"E" preciso prender o imigrante ao solo, mias e precise fazer 

isso de modo a deixa-lo a disposigao da grande cultura para 

quando esta tenha necessidade de seus bragos"; e no de 1904, 

"O fato de ter nas Colonias um auxflio de bragos para a colhei- 

ta, permitira transformar e industrializar a cultura do cafe; 

reduz-lhe as despesas, dispensando-a de conservar durante to- 

do o ano os trabalhadores necessaries para a colheita" (179). 

Tivemos ocasiao de verificar o fato em um; exemplo, o do Nii- 

cleo Colonial Jorge Tibiriga, no atual municipio de Corum- 

bataf (180). E' evidente que, em face dos elementos acima su- 

mariados, e conforme observagao de Denis, "a pequena pro- 

priedade, poderiamos generalizar para a colonizagao, "foi ex- 

tritamente excluida da cultura do cafe. Parece dever espa- 

Ihar-se a roda das zonas cafeeiras..." (181). 

Dentro dessas condigoes ,a Baixada do Ribeira parecia re- 

velar-se a mais imiportante area ,se nao verdadeiramente a uni- 

ca, dentro do Estado de Sao Paulo, em condigoes de receber 

colonizagao semelhante a que se verificou no sul do pais. Pra- 

ticamente ficou fora do roteiro seguido pela marcha do cafe 

(182), possuia terras de baixo prego e grandes extensoes de 

terras devolutas, alem de constituir-se em um dos principais 

vazios demogrMicos de todo o Estado, dentro das areas nao 

muito distanciadas do litoral. Entretanto, ela ficava ainda mui- 

to proxima das areas de grande lavoura e, conforme ja vimos, 

toda a politica de imigragao no Estado de Sao Paulo foi ditada 

pelos fazendeiros de cafe. Ao govemo, portanto, nao interes- 

sava desviar para o Ribeira, ou outra area qualquer, mao de 

obra que seria necessaria nos cafezais. Por outro lado, a rique- 

za criada por essa lavoura transformava as areas em que se de- 

senvolvia em zonas de sucgao, do ponto de vista economico, 

(179) DENIS, Pierre — O Brasil no Seculo XX, Versao Portuguesa, 
Lisboa, s.d., pag. 215. 

(180) PETRONE, Pasquale — Aspectos Geograficos e Problemas da 
Regiao de Corumbatai, in "Boletim Paulista de Geografia", n.0 

11, Sao Paulo, julho de 1952, pags. 3 a 32. 
(181) DENIS, Pierre — Obra citada, pag. 226. 
(182) MILLIET, Sergio — Obra citada, vide mapa. 
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atraindo os colonos que nelas viam a possibilidade de enrique- 

cer mais rapidam^ente do que enfrentando todos os problemas 

implicitos na criagao da propria propriedade, praticamente 

somente com os proprios recursos e partindo do nada. Criar 

uma paisagem humanizada em zonas ainda dominadas por 

paisagens naturals devia parecer-lhes mais dificil que acomo- 

dar-se a um quadro economico, social e adm^nistrativo ja de- 

finido. E' significative que na regiao, as colonias mais impor- 

tantes so foram criadas mais recentemente, quando o cafe ja 

nao usufruia exatamente a posigao anterior, e que tenham 

si do criadas por japoneses, os quais, so excepcionalmente ada- 

ptaram-se ao trabalho de assalariados nas fazendas de cafe 

(183). E' tambem bastante significativo que a maioria das 

iniciativas de colonizagao na Baixada do Ribeira tenha sido de 

particul ares. O governo estadual — anteriormente o da Provfn- 

cia — limitou-se a administrar colonias que ja ha viam sido 

tentadas por iniciativa do governo im<perial. E', ainda, bastan- 

te significativo que a maioria dos colonos, de todas as etnias, 

que desertaram a Baixada do Ribeira, tenham procurado o 

pi an alto, em area quase sempre economiicamiente estruturada 

pelo cafe. 

E' facil de compreender, entretanto, que a area de suc^ao 

representada pela de grande lavoura comercial, de per si, nao 

justificaria inteiramente o insucesso da colonizagao do Ribeira, 

mesmo porque a regiao, como vimios, despertou um numero 

relativamente grande de iniciativas. E' que a atragao exerci- 

da por essa area ,som/ou-se um con junto de circunstancias pe- 

culiares a regiao do Ribeira, que funcipnaram como elementos 

de repulsao. O colono que procurou a regiao do Ribeira, nac a 

abandonou, em seguida, apenas, porque atraido pelas condi- 

qoes economicas do planalto, mas tambemi ,e principalmente, 

porque nao encontrou condigoes satisfatorias na Baixada. 

Em primeiro lugar, uma referencia deve ser feita as con- 

digoes fisicas da regiao. Area quente e umida, nitidamente 

tropical, perante ela estabeleceu-se semjpre uma atitude de 

(183) Veja-se, a proposito, AZEVEDO, Salvio de Almeida— Obra 
citada. 
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difidencia, quando nao de hostilidade. Francis Burton, em 

observagao de 1886 ,citada por Krug, referiu-se a Coldnia de 

Cananeia como "uma burl a: o pafs e muito tropical para os 

europeus, principal men te para os suigos. As criangas susten- 

tam-se de farinha, que faz que tenham os beigos tao amareios 

comio o rosto" (184). Observagoes desse tipo sao significativas. 

Umidade elevada, temperaturas elevadas e relativamente uni- 

formes, a presenga de brejos e de aguas de drenagem indecisa, 

os raosquitos e as doengas, foram sempre as principals justi- 

ficativas aventadas para a dificuldade de instalagao de colo- 

nos na regiao. Mesmo atualmente, no decorrer das excursoes 

que tivemos oportunidade de realizar ,ouvimos com. freqiien- 

cia ,por parte de profundos conhecedores da regiao, alguns, 

velhos moradores, a mesn^a opiniao. Particularment^e, nao 

somos daqueles que acreditamj na tropicalidade como fator ne- 

gativo na instalagao, em iniciativas de colonizagao, de elemen- 

tos europeus ou de outra procedencia extra-tropical. Nao ex- 

cluim,os, todavia, a possibilidade do proprio colono que deser- 

tou a regiao, ter atribuido sua decisao em grande parte aos pro- 

blemas que a tropicalidade Ihe teria criado. Cremos que outros 

fatores, as vozes menos sensfveis, tenham exercido papel ne- 

gative mais relevante, com resultados que, em seguida, foram 

freqiientemente atribufdos a tropicalidade do clima. 

Um desses fatores foi, sem duvida ,a desilusao do colono 

frente a realidade encontrada, depois de ter ouvido referencias 

quase miraculosas a nova terra. Em relatorios oficiais, ou em 

obras de propaganda de empreendimentos impbiliarios, as ter- 

ras da Baixada do Ribeira foram decantadas pela sua feracidade, 

suas matas foram constantemente citadas como excelentes indi- 

ces de fertilidade e frizou-se, com constpncia, sobre a possibi- 

lidade de se obter sempre bons resultados em todas as culturas 

(185). Conversando com velhos colonos de Pariquera-Agu ou 

(184) BURTON, Francis — Uma Excursao de Santos a Cananeia, 
Iporanga, Xiririca e Iguape, in "Revista Comercial de Santos", 
1886, citado por KRUG, Edmimdo — Obra citada, pags. 13-14. 

(185) Veja-se, por exemplo, KUNDT, Ernst — Obra citada, p^gs. 
89-90; Relatorio de 1896 da Secretaria dos Negocios da Agri- 
cultura do Estado de Sao Paulo, pag. 39; ALMEIDA, A. Pau- 
lino de — Memoria Historica de Jacupiranga, pag. 86. 
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de Santa Maria, tivemos oportunidade de sentir como deve 

ter sido grande o desencanto dessa gente logo ao chegar ao que, 

para muitos, devia se constituir em nova Canaa. Problenta^ 

portanto, segundo acreditamos, de natureza psicologica, ma? 

com profundas repercussoes no complexo e diffcil processo de 

enquadramento a uma regiao nova, nao impossfvel de apro- 

veitar, mas nao facil de enfrentar. 

Frente a condigdes novas, ja encaradas com prevengao ex- 

plicavel, o colono teve ,com.o sucedeu no Sul, e com tivemos 

oportunidade de ver para o Espirito Santo (186), inicialmente 

que satisfazer necessidades imediatas, de subsistencia, para 

esse fim adotando o sistema que Ihe pareceu mais simples, ou 

seja, o da aceitagao das tecnicas utilizadas pela populagao ca- 

bocla com a qual entrou em contact,o, muito embora persistisse 

uma tendencia de conservagao das tecnicas que trouxera em 

sua bagagemj cultural. Nao poderia ser de outra forma. A area 

nao se prestava a culturas de climjas temperados, a que estavam. 

afeitos 6s colonos. Tornou-se inevitavel a aceitagao das cultu- 

ras mais proprias a ela, apos curtas fases de tentativas e erros. 

A aplicagao, em suas propriedades, de um sistema primitive de 

rotagao de solos, tornou-se o corolario logico. Essas condig6esr 

que em| outras areas — Sul do pais e Espirito Santo — evolui- 

ram para um sistema melhorado de rotagao de solos, na re- 

giao do Ribeira praticamente permlaneceram. Mesmo a intro^ 

dugao de lavouras comierciais como a do cafe, ou o melhor 

aproveitamento das ja existentes, como a do arroz, nao possi- 

bilitou efetiva transformagao do sistema. A cultura do cha foi 

realmente uma excegao. E, que nem as lavouras comerciais 

puderam contribuir para a evolugao dos sistemas e tecnicas de 

utilizagao do espago agricola, dado o problemja da pobreza de 

comunicagoes, conforme veremos. Convem frizar, tambem,, que 

a fugacidade de duragao de certas colonias nao poderia permi- 

tir que houvesse tempo para que essa mjelhoria se verificasse. 

mesmo quando ja esbogada, caso, por exemplo, em que os co- 

lonos comegaram a associar a criagao ao cultivo do solo, espe- 

(186)- PETRONE, Pasquale — A Zona Colonial antiga do Espirito* 
Santo, ver as conclusoes. 
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•cialmente com a aquisigao de algumas cabegas de vacas. Mas 

-em alguns casos, como emj Pariquera-Agu, o tempo foi suficien- 

te para que os colonos, despreocupados comi a adubagao em 

face da aparente fertilidade dos solos de matas ,ou impossibi- 

iitados de pratica-la, continuando com a primitiva rotagao de 

terras em propriedades relativamente pequenas, normalmen- 

te inferiores a 30 hectares, esgotassem} os solos, favorecessem 

a erosao e lisciviagao, e criassem uma paisagem de capoeiras. 

Portanto, um problema antes de mais nada de tecnicas, 

para o qual Joao Dias da Silveira ja chamou a atengao, refe- 

rindo-se ao povoador europeu em geral, frente as condigoes da 

regiao. "Em conjunto, a Baixada forma ambiente com caracte- 

risticas desconhecidas dos colonos europeus, e o homem| bran- 

co japossando-se dela, nao tern' ainda tecnicas ajustadas as suas 

•condigoes materiais. Os estragos e os fracassos, que envolvem 

a historia de estabelecimentos e de exploragoes ,resultam prin- 

cipalm)ente dessa falta de conhecimentos e experiencias a res- 

peito do quadro e de elementos materiais para o explorar ra- 

cionalmente" (187). Essas observagoes, que sao validas para 

todo o processo de povoamento da Baixada, tern um sent!do 

especial para as tentativas de colonizagao propriamente dita, 

dado que estas, julgames conveniente insistir no fato, foram 

sempre organizadas na base de propriedades em regra dema- 

siadamente pequenas, mesn^o para um sistema de rotagao de 

terras melhorada, em zona quente e umida, de solos normal- 

mente frageis. 

De qualquer forma, o aspecto fundamtental ,s6bre o qual 

insistiremos outras vezes, foi, segundo nos parece, o da circu- 

lagao e mercados. Todas as colonias da Baixada, mesmo as 

mais recentes, foram criadas em areas marginais, isoladas, 

quase sempre de dificil acesso. A Colonia de Cananeia so 

conheceu uma estrada para o porto, quando ja estava deca- 

dente e seus colonos em maioria se haviam/ retirado (inicio do 

seculo atual) (188). Pariquera-Agu so teve acesso ao porto de 

(187) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pags. 200-201. 
<188) "O retardamento do complete desenvolvimento da coloniza- 

gao Cananeia na comarca de Iguape e devido a diversas cau- 
sas, sobressaindo entre estas o abandono dos colonos no inte- 
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Subauma no fim do seculo passado, e so na segunda decada 

deste seculo conheceu uma verdadeira rede de caminhos vici- 

nais. Santa Maria, criada em 1925-26, ainda hoje nao conta 

com vias de acesso satisfatorias. As Colonias de Registro e 

Sete Barras ficaram em nuelhor situagao gragas ao fato da 

propria empresa colonizadora providenciar, desde o inicio, es- 

tradas para Juquia (estagao ferroviaria) e para Pariquera- 

Agu (em busca do porto de Iguape). Assimi mesmo, as difi- 

culdades de comunicagoes foram as principals responsaveis 

pelo menor desenvolvimento de Sete Barras, em relagao a Re- 

gistro. A navegagao dos rios, especialmente do Ribeira, Ju- 

quia e Jacupiranga, nao constituia senao um paliativo, sendo 

muito morosa e, no caso dos rios menores, sujeita as oxilagoes 

sazonarias do nivel das aguas. Alem disso, colonias como Sanr 

ta Maria, Cananeia ou Pariquera-Agu, pouco podiam usufruir 

dela. UtilizavamHse as picadas, nem sempre numerosas, sem- 

pre em mau estado, onde as tropas em certas epocas do ano 

passavam com dificuldade. Em vista dessas condigoes, os pro- 

dutos comerciais que as colonias pudessem obter atingiriam os 

mercados de consumio com muita dificuldade. Considerando 

que os proprios mercados da Baixada nao eram satisfatorios, 

a produgao deveria chegar a Iguape e Cananeia, para buscar 

Santos-Sao Paulo ou Paranagua-Curitiba. Dai, conforme ve- 

remos particularmente para Pariquera-Agu ,a presenga dbs 

intermediarios, as limitagoes com relagao ao cultivo de produ- 

tos pereclveis ,e de um modo geral, as dificuldades encontradas 

pela lavoura comercial, obrigando o colono a permanecer em 

sistemla com base na lavoura de subsistencia ,ou de escoamento 

local. A unica importante excegao, no quadro apontado, esta 

em Registro, colonia melhor organizada e mais recente. 

A heterogeneidade da maioria das colonias ,assim como a 

descontinuidade de solugoes por parte das entidades respon- 

saveis, tamibem tiveram sua parcela no seu insatisfatorio de- 

rior, onde vivem quasi separados do contacto do homem civi- 
lizado, e vendo perder as produgoes de suas lavouras adqui- 
ddas com tanto trabalho, por faltar-lhes quasi absolutamente 
meios de transporte". (Godoy, Joaquim Floriano de — A Pro- 
vincia de Sao Paulo, 1875, pag. 112). 



— 114 — 

senvolvimiento. Em certas colonias tiveram que coexistir, re- 

cemrchegados das terras de origem, elementos de lingua ale- 

ma e polonesa, elementos de lingua russa e italiana, protes- 

tantes e catolicos ,gente ,enfim, com bagagem cultural bas- 

tante diversificada. Dai decorreu, em grande parte, a ausen- 

cia de definigao de verdadeiras comunidades, como normal- 

mente deveria se verificar, particularmente nas condigoes de 

isolanlento em que os grupos de colonos se encontraram. Res- 

sentiu-se, comlo decorrencia, a organizagao social, dado que 

freqiientenlyente faltaramj os polos de cristalizagao de interes- 

se comuns. Em casos como o de Cananeia ou de Pariquera- 

Agu, o unico fato que unia os colonos de diferentes origens, 

era representado pelos lagos com] a respectiva administragao. 

A nao formagao de comunidades, constituiu-se em um dos 

fatores negatives para a fixagao do colono. Por outro lado. 

em circulo vicioso ,a fugacidade da presenga de numerosos 

colonos constituiu umi impecilho para a definigao de comuni- 

dades. O unico caso em que se verificou formagao de verda- 

deira comXinidade e o das colonias japoneses, as mais homo- 

geneas e mlelhor organizadas e orientadas (189). 

Aos fatos todos apontados deve-se acrescentar que as ini- 

ciativas de colonizagao nem sempre visaram verdadeira obra 

de organizagao economica racional de um espago novo, e nem 

sempre foram completadas por uma administragao satisfato- 

ria. No caso das oficiais, sao as proprias autoridades que re- 

conheceml a inoperancia da administragao, como vemos por 

uma observagao em relatorio de 1897, do entao Secretario da 

Agiicultura, referindo-sej a Pariquera-Agu: "E muito mais 

brilhantes, sem duvida, seriam os resultados obtidos, se nao 

fosse a defeituosa organizagao da administragao dos nossos 

nucleos coloniais, que faz com que, por falta de pessoal diri- 

gente habilitado, fiquem os colonos entregues a si mesmos^ 

sem guia e orientagao para lutarem vantajosamente contra os 

varies contratempos que surgem com freqiiencia, embaragan- 

(189) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag. 79 e se- 
guintes. 



—- 115 — 

do a marcha regular da produ^ao" (190). As observagoes sao 

validas tair^be;m para a Colonia de Cananeia. Erm Santa Maria 

tivemios umja tipica iniciativa em vantagenv da especulagao, o 

mesmo acontecendo com outras que citamos, e que nem che- 

garam a originar verdadeiras colonias. Com os confederados 

norte-amfericanos vingou a im|aginagao e a falta de experien- 

cia individuaL 

Nao cremos que as vicissitudes da colonizagao na Baixada 

do Ribeira tenhamj que ser deixadas apenas com^o fatos a consi- 

derar, quando nao como meros acidentes, na evolugao do po- 

voamento. Acreditamos, e voltaren\os a isso, que a area em 

questao ainda oferece condigoes favoraveis a iniciativas de 

organizar racionalmente novos espagos agricolas realmente in- 

tegrados na economia paulista, portanto para a criagao de colo- 

nias, nao necessariamiente com estrangeiros, e aproveitando a 

experiencia anterior. 

A Tentativa dos Confederados1 Norte-Americanos 

Entre as tentativas de colonizagao de areas situadas na 

Baixada do Ribeira merece u,ma referencia a que foi promo- 

vida por confederados norte-amfericanos. Verificada entre os 

anos de 1865 e 1870, nao correspondeu a um verdadeiro afluxo 

de colonos, nem a criagao de verdadeiros nucleos coloniais es- 

taveis. Contudo, foi um fenomeno realmente marcado pela 

originalidade e que, de qualquer forma, tern um sentido dentro 

do conjunto de fatos ligados a colonizagao da Baixada. 

Segundo Artur Rios (191), que se baseou em informagoes 

da epoca, em 1868 havia um total de 2.070 norte-amtericanos 

em todo o pafs, dos quais cerca de 800 em Sao Paulo, especial- 

mente na Baixada do Ribeira, em Campinas, Capivarx e outros 

(190) Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Comercio e 
Obras Publicas de Sao Paulo —Relatorio de 1897, Sao Paulo, 
1898, p^g. 44. 

(191) RIOS, Jose Artur — A imigra^ao de confederados norte-ame- 
ricanos no Brasil, in "Boletim Geografico", Ano VII, n.0 81, 
Rio de Janeiro, dezembro de 1949, pg. 947. 
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locals. Ssses irnigrantes nao formavam um grupo homogeneo, 

pois que, embora poucos, comjpreendiam gente que na terra de 

origem haviam tido grandes propriedades e outros ,a maioria, 

que nunca haviam sido uroprietarios; escravagistas e nao es- 

cravagistas, ou pelo menos indiferentes ao problema; geral- 

mente cultivadores diretos, nos Estados Unidos e, em seguida, 

no Brasil, embora incluindo gente que nunca cultivara o solo; 

"havia negociantes, mecanicos, medicos, dentistas, operarios, 

pessoas de todos os ramos. Alguns eramj ricos mas quase todos 

eram pobres. .. (192). Embora alguns nem siquer fossem na- 

turals dos Estados Unidos e, entre os irnigrantes, tivessemos 

gente oriunda do tradicional Norte desse pais, a maioria era 

constituida por gente do Sul tradicional. Dai considerar-se 

esse movimento migratorio como de confederados norte-amc- 

ricanos. 

A razao comumente aceita como principal fator de emi- 

gragao desses sulistas e a guerra de Secessao dos Estados Uni- 

dos ,principalmjente as condigoes que se criaram, no sul desse 

pais, ao findar a guerra, com a denominada Reconstrugao (193). 

Seria interessante, entretanto, ver ate que ponto esse movi- 

mento foi fruto da criagao de verdadeiras Utopias que, no di- 

zer de Goldmann, levaram-nos a procura de uma nova Canaa 

no sul de Sao Paulo. "Talvez nao mais que os Portugueses 

que procuraram Canaa la mesm'o, no seculo XVI, e acharam 

Cananeia ,ou os Guaranl que procuraram Guanhanha (a terra 

de seu deus — a terra sem mal) e acharami a serra dos Itatins, 

e o morro de Itinga e os rios Peixe, Azeite e Guanhanha" (194). 

Convem frizar, entretanto, que quase toda a emigragao dos 

confederados foi fruto de tentativas de planejamento e que, 

fato mais significative para o que interessa a este trabalho, os 

que foram ter a Baixada do Ribeira af se instalaram coml pleno 

conhecimento da regiao, ou pensando ter pleno conhecimento. 

Realmente, a instalagao de sulistas na Baixada somlente se ve- 

rificou em seguida a viagens que alguns deles efetuaram; po^- 

(192) GOLDMAN, Frank — Americanos em Sao Paulo, in <kFolha 
da Manha", Sao Paulo, 11 de novembro de 1956. 

(193) RIOS, Jose Artur — Obra citada, pag. 943. 
(194) GOLDMAN, Frank — Obra citada, 4 de novembro de 1956. 
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tieriorrrxente divulgando suas impressdes, geralmente muito 

otimistas e, em conseqiiencia, tambem, do interesse existente 

na propria area pela sua vinda (195). Em ultima anaiise, a 

instalagao de norte-am/ericanos na Ribeira foi fruto de escolha 

e, portanto, revela uma preferencia decorrente de selegao de 

areas e nao de simples acaso. 

As areas onde os imigrantes se instalaram compreendem 

trechos de toda a Baixada e de zonas perifericas a ela. Alguns 

localizaram-se nas vizinhangas de Cananeia, especialmente na 

vertente ocidental do Guarau; poucos procuraram o Ribeira li- 

toraneo, proximo a Iguape, enquanto os arredores da ent-io 

Xiririca atraiam alguns imigrantes isolados. O vale do Juquia, 

e ja fora da area propriamente da Baixada, o do Sao Lourenco^ 

constituiram outros polos de atragao, o primeiro tendo sido pal- 

co da criagao de "Lizzieland", efemera tentativa de coloniza- 

gao em uma area de cerca de 100 milhas quadradas (196). Co- 

mo se ve, tratava-se de pouca gente distribuida por pontos. 

mjuito afastados uns dos outros, emlbora, normalmente, nas 

vizinhangas de um centro povoado (Juquia, Cananeia, Xiriri- 

ca ou Iguape). 

A maioria dos imigrantes escolheu terras em areas devo- 

lutas ,adquirindo-as do governo. Em alguns casos obtiveram 

efetivo apoio por parte deste: venda das terras a longo prazo; 

barracao para os imjigrantes em Juquia (Casa do Governo),. 

onde estes ficavam as expensas do governo (197); facilidades- 

para a entrada, pelo porto de Iguape, de implementos agrico- 

las e da bagagemj dos imjigrantes. Atendia-se, em pequena par- 

te, as consideragoes de cronista da epoca, segundo o qual e;a 

conveniente, "por esses sertoes devolutos, e tao proximos ao 

literal se est-Tbelecerem colonias americanas ou polacas, ce- 

dendo-lhes o Governo o terreno necessario ao seu mpdo de 

vida" (198). 

(195) Leia-se: GOLDMAN, Frank — Obra citada, 4 de novembro de 
1956; KRUG, Edmundo — Obra citada, pags. 36 a 38; RIOS, 
Jose Artur — Obra citada, pags. 944 a 946. 

(196) GOLDMAN, Frank — Obra citada, 4 denovembro de 1956 e 
RIOS, Jose Artur — Obra citada, pags. 945-946. 

(197) GOLDMAN, Frank — Obra citada, 2 de dezembro de 1956. 
(198) citado por KRUG, Edmundo — Obra citada, pag. 38. 



As atividades a que se dedicaram] os imigrantes foram 

bastante diversificadas. A maioria limitou-se a cultivar o so- 

lo ,organizando lavouras que, no rmais das vezes apenas sa- 

tisfizeram; necessidades de subsistencia. Pouquissimios pude- 

ram encontrar mercado para a produgao. Em^ varios casos, en- 

tretanto, as atividades tiveram amplitudes maiores. Dois imi- 

grantes localizados nos arredores de Cananeia, por exemplo, 

alem de instalarem uma serraria a vapor e maquinas de bene- 

ficiamento de arroz e mllho, trabalharam na estrada que se 

pretendia abrir em) diregao a Colonia de Cananeia, recente- 

miente instalada e, ainda, planejaram criar umt Colonia sob 

sua diregao (199). Uma familia localizada no vale do Azeite, 

na zona do Sao Lourengo, plantou uma serie de produtos, arroz, 

milho, feijao cana, tabaco e ate cafe. Formou umi pasto, cons- 

truiu um deposito para arroz, um/ chiqueiro, reprezou as aguas 

do rio e formjou urp agude onde instalou umla roda d'agua e, 

finalm|ente, construiu umb "verdadeira casa americana" (200). 

No conjunto, agricultura de subsistencia, extragao de ma- 

deira das matas, um pouco de caga e de pesca foram as princi- 

pais atividades. 

A presenga dos irrdgrantes norte-americanos na Baixada 

foi de curta duragao, alguns anos apenas. O isolamento em que 

ficaram) na maioria dos casos, o desconhecimiento real das con- 

digdes da alrea, os insucessos das lavouras devido a enchentes 

ou quaisquer outras razoes, a comjpleta ausencia de razoaveis 

vias de escoamento para produtos pereciveis, a consequente au- 

sencia de miercados, assim como em alguns casos, a insegu- 

ranga da posse da terra, foram todos fatores que contribuiram 

para o carater fugaz dessa tentativa de colonizagao. Alguns 

imigrantes retornaram para os Estados Unidos, outros deslo- 

cararrt-se para o planalto, buscando as areas de Campinas, 

Americana e Santa Barbara; pouquissimos, embora num'eri- 

camente dificil de totalizar, permaneceram; na regiao, dissemi- 

(199) GOLDMAN, Frank — Obra citada, 4 de novembro de 1956 e 
RIOS, Jose Artur — Obra citada, pag. 947. 

(200) GOLDMAN, Frank — Obra citada, 2 de dezembro de 1956. 



— 119 - 

nando-se por ela e perdendo-se no seio da populagao regional, X. 
acaboclando-se comtpletamente. 

Embora limltada pelo numero de imigrantes e pelo tem- 

po que durou, principalmiente pelos pequenos resultados que 

teve, a experiencia norte-americana na Baixada do Ribeira e 

sugestiva quando se encara a sequencia de iniciativas de coloni- 

zaqao que tiverami por palco a referida regiao. E' um interes- 

sante elen^ento que se inclui ao lado das velhas tentativas do 

Morgado de Mateus, das contemporaneas Cananeia e Pariquera- 

Agu e das mais recentes Registro, Sete Barras, Jiporuva e 

Santa Maria (201). 

A Colonia de Pariquera-Agu 

Conto exemplo de Colonia resulttmte de iniciativa oficial, 

e cujos resultados deixaram muito a desejar, temtos o Nucleo 

Colonial de Pariquera-Agu. 

Os primeiros passos para sua criagao sao muito antigos, 

datando de meados do seculo passado, embora nao exista con- 

cordancia quanto ao ano. Segundo alguns, enr 1855, segundo 

outros em| 1859, de acordo com a maioria em 1861, e que teria 

sido fundada por determinagao do Governo Imperial (202). O 

fato e que, segundo um dos que n^ais se tern dedicado as coi- 

sas e aspectos do Ribeira, "no ano de 1857 haviam sido medi- 

das 52.970 bragas correntes no territorio que ainda se estava 

demarcando no distrito de Iguape, .. . para facilitar o trans- 

(201) Esbogou-se aqui, tendo em vista os objetivos do trabalho, ape- 
nas os grandes tragos da experiencia dos norte-americanos. 
Para pormenores o leitor podera procurar as obras citadas: 
BIOS, Jose Artur — Obra citada, pags. 942 a 956; GOLDMAN, 
Frank — Obra citada, 28-X-1956, 4-XI-1956, ll-XI-1956, 
2-XII-1956 e 20-1-1957; GOLDMAN, Frank — Uma tentativade 
colonizagao no literal sul de Sao Paulo por imigrantes oriundos 
do Sul dos Etados Unidos apos a Guerra Civil, in "Revista de 
Historia", Ano VIII, n.0 29, janeiro-margo, Sao Paulo, 1957, 
pags. 3 a 20; HILL, Lawrence Francis — The Confederate 
exodus to Latin America, Austin, 1936. 

(202) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Jacupi- 
ranga, pag. 77; Ministerio da Agricultura, Industria e Co- 
m^rcio — Servigo de Povoamento em 1911, pag, 191; KUNDT, 
Ernst — Obra citada, pag. 90. 
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porte de vfveres para as linhas de demarcagoes, se havia man- 

dado abrir uma picada pelo centro do territorio, comunicndo 

com a estrada de Iguape e Xiririca" (203). 

A area escolhida para a localizagao da Colonia foi a coi- 

respondente ao alto curso e cabeceiras do rio Pariquera-Acu, 

assimj como a do alto curso do Pariquera-Mirim. De terrenos 

com altitudes modestas, situados imediatamente para o inte- 

rior da zona de restingas consolidadas, possui topografia em 

que predomina a suavidade de formas, com a presenga de in- 

terfluvios pouco pronunciados e vales amplos e abertos. Loca- 

lizada a noroeste de Iguape e imediatamente a sudeste de Ja- 

cupiranga, ate onde se estendia, dista aproximadamente 21 km. 

do ancoradouro de Subauma, praticamente em linha reta. 

A incumbencia da realizagao foi entregue pelo Governo 

Imperial ao Governo da entao Provincia de Sao Paulo. Entre- 

tan to, nos anos que se seguiram nada de objetivo se fez, ace- 

sar de, em agosto de 1858, se determdnar que "... em um dos 

quartos do dito territorio se mandasse fazer derrubadas e af 

construir arranchamentos provisorios para recepgao de colo- 

nos" (204). A das providencias no sentido de incentivar os 

trabalhos para o efetivo desenvolvimento da Colonia esta pra- 

ticamente justificada em Relatorio do Dire tor das Terras Pu- 

blicas, referente a 1861: "... m,andando fazer as indagagces 

necessarias ,o governo da Provincia a quern havia sido come- 

tida a realizagao deste projeto, informiou que sendo dirrunuta 

a populagao dos municipios Cananeia e Iguape e ocupando-^e 

parte na pesca e parte na plantagao de arroz, seria dificil for- 

mar-se naquele lugar colonizagao nacional e ate oestabeleci- 

mento de estrangeiros que estivessemj nas condigoes mencio- 

nadas ,porquanto nao existiam nos municipios indicados nem 

nacionais nem estrangeiros em numero suficiente para tal fim 

e poucos de fora nao se resolviam a abandonar suas moradas, 

para se transferirem a pontos onde nenhuma relagoes tinhanrT 

Memoria Historica de Jacupi- 

Memoria Historica de Jacupi- 
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(205). Como podenijos perceber ,o governo pretendia desen^ 

volver o nucleo com elementos da propria regiao, o que sem 

duvida nao poderia chegar a nenhum resultado concrete, dadas 

as razoes apontadas na transcrigao. Nesse mesmp ano que, 

como ja dissemos, muitos lembrarPl ser o da fundagao da Co^ 

Ionia, ela foi extinta pelo governo imperial (206). 

Em\ 1875 o diretor da vizinha Colonia de Cananeia tentou 

orientar colonos para Pariquera-Agu, desistindo logo em se- 

guida. 

So no ano de 1887 ,o governo da Provmcia retomou inte^ 

resse pela Colonia, autorizando despesas para obras diversas 

e providenciando a construgao de um barracao para recepgaa 

dos colonos a chegar (207). As primeiras estradas so surgiram 

em fins da decada de 1880, assim comp o prim|eiro afluxo mais 

imiportante de colonos (208). No inicio deste seculo (1902) a 

Colonia foi apressadamente emancipada, voltando sob tutela 

do governo do Estado logo depois, em 1906 (209). A emanci- 

pagao definitiva so se daria em 1923 (210). 

Pariquera-Ajgu foi uma das mais estensas colonias esta- 

duais surgidas no fim; do seculo passado e inicio deste. Com 

perimetro irregular, coropireendia 6.434 alqueires (15.572 

hectares) de superficie (211). A divisao das terras se fez pelo 

processo classico das "linhas" coloniais que, quando possivel^ 

se orientaram pelos fundos de vales; em certos casos, foram 

demarcadas no papel, seguindo criterios geomjetricos e nem 

sem pre satisfazendo requisites que as adequassem as condi- 

goes de topografia e drenagem. Conforme e possivel verificar 

(205) transcrito por ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historic 
ca de Jacupiranga, pag. 80. 

(206) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Jacupi- 
ranga, pag. 80. 

(207) ALMEIDA, A, Paulino de — Memoria Historica de Jacupi- 
ranga, pag. 82. 

(208) KUNDT, Ernst — Obra* citada, pag. 90. 
(209) Idem, pag. 90. 
(210) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Jacupi- 

ranga, pag. 88. 
(211) SOMMER, Friedrich — Die Deutschen in Sao Paulo, trabalha 

manuscrito, Biblioteca do Instituto Hans Staden, Sao Paulo, 
1945, Volume III, pag. 627. 
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pela planta que acon^panha estas consideragoes, as "linhas" 

colonials forant numerosas. As principals foram a "linha" do 

Brago Preto a nordeste, acompanhando o ribeirao Brago; a do 

Senador Dantas, ao norte, ao longo do curso do Pariquera-A^u; 

Bom Retiro ,a leste, emj zona de cabeceiras de afluentes da 

margem direita do Pariquera-Agu; Npva Italia, a sudeste, na 

bacia do Brago Turvo, afluente da imargerri direita do Parique- 

ra-Agu; Arataca, cortando longitudinalmente, no extremb su- 

deste da Colonia, secgoes dos rios Pariquera-Mirim e Arataca; 

Nova Cremona, a sudoeste, tantbem; ao longo do Pariquera- 

Agu; Senador Prado, a oeste, na bacia do ribeirao Grande; e 

ainda a oeste, ja na bacia do Qunha e avizinhando-ss de Jacupi- 

ranga, a "linha" Antunes Junior .Outras menos importantes 

foram as "linhas" Pequena, 13 de Maio, Pariquera-Mirim, Ju- 

rubatuba, Brago Grande, Brago Magro e Quinze de Novem- 

bro. E' precise lemjbrar que o conjunto dessas "linhas" foi se 

organizando aos poucos, com sucessivas medigoes e denxarca- 

goes, so se definindo rrvelhor a partir de fins do seculo passa- 

do. As "linhas" possuiam extensoes irregulares, como alias se- 

ria de esperar; variavam de umi minimo de pouco mais de 

tres km., como por exemplo a de Nova Italia, a 7 e 8 km., como 

a de Arataca e Senador Prado. Na maioria dos casos elas fo- 

ram servidas por caminhos que acompanharam grosseiramente 

o eixo longitudinal de cada uma delas, dado que os lotes se dis- 

punham com orientagao transversal gragas as testadas que 

possuiam sobre o referido eixo. 

Os lotes demarcados, erpbora ems maioria obedecessem a 

torma retangular ,tiveram superficies diversificadas. Os pri- 

meiros lotes distribuidos forami rpaiores. Assim e que em mea- 

dos da decada de 1880 a mjedia da superficie de 27 lotes que 

entao foram medidos, foi de 26 hectares (212). Em seguida 

foram sendo demiarcados lotes comj aireas menores, de tal for- 

ma que, no inicio deste seculo, possuiam entre 13 e 24 hecta- 

res (213). 

<212) Relatorio da Provincia, de 1888, pag. 248. 
(213) Ministerio da Agricultura, Industria e Comercio  Servigo de 

Povoamento em 1911, pag. 192. 
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Junto a conflencia do Brago Turvo no Pariquera-Agu foi 

localizada a sede da Colonia, com a demarcagao de lotes urba- 

nos. 

Os lotes rurais foram vendidos a razao de aproximadamen- 

te 10$000 o hectare, ou seja de 126$000 a 722$000, conforms sua 

extensao (214). O colono pagava 100$000 no ato de receber o 

titulo provisorio das terras ,completando o pagamento apos um 

ano (215). 

A venda de terras na Colonia de Pariquera-Agu obedecia 

determinagoes validas para todas as colonias estaduais. Assim 

e que o in^igrante vindo por conta propria ao Brasil, poderia 

contar comp prinueira prestagao a soma dispendida na viagem. 

Nos primeiros quinze dias apos a chegada o colono recebia ali- 

mentos, instruihentos agricolas e serqentes por parte da admi- 

nistragao da Colonia. Alem disso podiam ser empregados pel a 

mesma administragao, durante tres dias da semana, como dia- 

ristas, com, o que o recen^chegado poderia amealhar o sufi- 

ciente para os primieiros temjpos. Em| Pariquera-Agu, durante 

muito tempo o colono pode deixar o pagamento da metade do 

excedente a primeira prestagao para depois da segunda co- 

Iheita (216). 

De uma forma geral, podemos destacar dois fatos que nos 

parece possuirem maior imjDortancia. O primeiro refere-se ao 

tamlanho dos lotes. De um modo geral sao menores que as "co- 

lonias" das areas de colonizagao gauchas, caterinenses ou ca- 

pichabas, normalmente entre 2 5e 30 hectares. Particularmen- 

te, menores que as primeiras "colonias" distribuidas nessas 

areas, que m.ediam ate 50 hectares. O fato adquire importan- 

cia se nos reportarmos ao papel da pequena extensao da pro- 

priedade para efeito da organizagao da lavoura, em area tropi- 

cal, por uma unidade familiar. O segundo fato a destacar e o 

relative ao prego da terra. Conforrrle anotou estudioso de pro- 

blemas de colonizagao no Estado, em Pariquera-Agu os pregos 

(214) Ministerio da Agricultura, Industria e Comercio — Servigo 
de Povoamento em 1911, pag. 192. 

(215) Idem, pag. 192. 
(216) KUNDT, Ernst —• Obra citada, pag. 90. 
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estavam bem abaixo dos validos para colonias de planalto (217). 

Este aspecto e digno de registro porque pode contribuir para 

que compreendamos, em parte, a razao que fez com que alguns 

colonos fossem atraldos para Pariquera-Agu, preferindo-a a co- 

ionias do planalto. 

Pariquera-Agu nao foi uma colonia homogenea. Para sua 

formagao concorreram grupos etnicam(ente diferentes, ora sr.- 

cedendo-se uns aos outros, ora chegados na mesma epoca. A 

predominancia foi dos elementos italianos, eslavos e germani- 

cos. Os eslavos forami representados por poloneses e, secunda- 

riamente, por russos; os gerrrxanicos foram representados por 

alemaes e austriacos. Ao lado dos citados elementos, tivemos 

uma grande participagao de colonos nacionais. 

Com elementos fornecidos por Paulino de Almeida, que 

estudou a historia da Colonia (218) ,podemos formar um qua- 

dro nitido dos grupos estrangeiros chegados na Colonia no se- 

culo passado e, portanto, do tipo que a forn^ou dado que no 

seculo atual a entrada de novos colonos estrangeiros ficou mui- 

to reduzida. A documentagao existente e conhecida indica 1868 

como o ano da chegada da primeira farrhlia. Dai, ate 1886, o 

afluxo foi muito reduzido, resumindo-se a poucas familias ger- 

mianicas e raras italianas (apenas duas). O nucleo era portanto 

irrisoriamente povoado, tanto que em 1887 a populagao total 

compunha-se de 293 habitantes, dos quais 13 eram suecos, 6 

alemaes, 6 italianos e o restante brasileiros (219). Verifica-ije 

que alem de poucos, parte dos estrangeiros entrados logo dei- 

xou a Colonia. Os colonos brasileiros de um modo geral eram 

oriundos da propria regiao da Baxada. Nesse mesmo ano de 1887 

e nos dois anos seguintes tivemtos um afluxo grande de colo- 

nos, algumas dezenas de famjilias ,a esmagadora maioria oriun- 

da da Italia, uma pequena parte de lingua alema. Tal afluxo 

verificou-se a partir da fins de 1887 (220). 

(217) SOMMER, Friedrich — Obra citada, Volume III, pag. 626. 
(218) ALMEIDA, A. Paulino de —• Memoria Historica de Jacupi- 

ranga, pags. 84 a 86. 
(219) Relatorio da Provincia de Sao Paulo, 1888, pag. 248. 
(220) ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Jacupi- 

ranga, pag. 82. 
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De 1890 a 1896 o afluxo continuou, agora con^ participagao 

predon^inantemiente eslava, secundada por poucos italianos e 

alemaes. Em consequencia; nao so aumentou consideravelmen- 

te a populagao da Colonia, como se tornou bem mais complexa 

a sua composigao, conforme podemos verificar pelo quadro 

seguinte (221). 

Colonia de Pariquera-Agu — Populagao em 1896 e 1897 

Nacionalidades N.0 de Familias N.0 de Pessoas 

1896 1891 1896 1897 

Brasileira 198 190 1181 1055 
Italiana 72 81 229 275 
Polonesa 21 (tb russos 28) 72 (tb russos 
Alema 11 16 27 54 

Sueca 8 7 18 16 

Portuguesa 5 1 7 1 

Suiga 3 6 4 8 

Africana 3 —. 3 — 

Austriaca —■ 20 — 89 
Russa 2 — 6 •— 

Belga — 2 — 7 

Dinamarquesa 1 1 4 4 

Inglesa 1 2 1 2 

Totals 325 354 1552 1600 

Insistismos ,perante o quadro em questao, em alguns as- 

pectos. Em primeiro lugar o carater heterogeneo da populagao, 

com uma grande predomjinancia do elemento nacional. Em 

segundo lugar, o papel destacado de italianos, eslavos e ger- 

manicos, entre os estrangeiros. Convert frizar que o numero 

de poloneses e mais elevadp do que o indicado pelo quadro, dado 

que mutos aparecem como russos ou como austriacos. Em ter- 

ceiro lugar, pode-se verificar que elementos de outras nacio- 

nalidadea, numericamente pouco expressivos, geralmente sao 

solteiros. 

(221) Elementos obtidos em: Secretaria dos Negocios da Agricultu- 
ra, Comercio e Obras Publicas, Sao Paulo — Relatorio de 
1896, pag. 36 e Relatorio de 1891, pag. 75. 
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Em 1897, do total de colonos, 872 eranii do sexo masculino 

e 728 do feminino. A predominancia dos homens se justificava 

em face do imigrante solteiro, bastando lembrar que enquanto 

na populagao total o niimero de menores era de 600, os soltei- 

ros totalizavam 964 individuos. Apenas 471 sabiamj ler. Para 

71 nao catolicos, tmhamps 1.568 catolicos. A esmagadora maio- 

ria dedicava-se a agricultura, pois apenas 28 pesspas dedicam- 

vam-se a outras atividades (222). 

Depois de 1886 o afluxo de colonos continuou intenso por 

alguns anos, arrefecendo no inicio deste seculo. Os m|esmos 

grupos continuaram a predom]inar, com um declinio dos ita- 

lianos e qm aumento dos germanicos, m'antendo-se o ritmo de 

chegada dps poloneses. Tais fatos repercutiram na composi- 

gao da populagao da Colonia, conforme e possivel verificar 

pelo quadro que apresentamos a seguir (223). 

A diferenga entre 1900 e 1901 parece dever atribuir-se a 

uma serie crise decorrente da passagerq da administragao da 

Colonia para a esfera municipal (Iguape), com a precipitada 

emancipagao a que ja nos referimos. 

Colonia de Pariquera-A^u — Populagao em 1900 e 1901 

Nacionalidades 1900 1901 

Alemaes 63 24 
Austriacos 149 99 
Dinamarqueses 5 2 

Espanhois 3 1 
Ingleses 7 4 
Italianos 390 226 
Poloneses 127 87 
Portugueses 18 3 
Suecos 24 16 
Suigos 28 19 

Totals 816 471 
♦ Somente estrangeiros 

(222) Secretaria da Agricultura, S5o Paulo, Relatorio de 1897, pag. 
75. 

(223) Elementos obtidos em: CORR^A, M. Pio — Obra citada, pag. 



Erru 1909 o total de habitantes havia subido para 2.285, 

dos quais 1.213 eratn brasileiros, 212 aleittaes, 271 russos (em 

grande parte poloneses) e 434 autnacos (em maior parte po- 

loneses) (224). De uioj modo geral o contingente estrangeiro 

aumentou em relagao ao nacional, acrescendo que este ja ha^ 

via comegado a se engrossar em fungao dos primeiros descen- 

dentes dos colonos ,nascidos na nova terra. Dois anos depois, 

em 1911, a populagao continuava a aumentar, tendo atinginda 

a cifra de 2.452 pessoas. Destacavam-se os nacionais, com 

1,279, bais 471 austnacos, 360 russos e poloneses, 184 aleiriaes 

e 158 italianos (225) .Em pouco tempo a composigao sofreu 

vanagoes reiativamente imjportantes. Maior destaque deve ser 

dado a dirrunuigao dos alemaes, consequente da saida de inu- 

meros colonos. Mesmo a aparente estabilidade numerica de 

outros grupos em certos casos e ilusoria. Trata-se, frequente- 

mente, de qma estabilidade garantida por um^a parcial substi^ 

tuigao de elemjentos que se retiram, por novos colonos. Na 

realidade a populagao da Colonia conserva uma das caracte- 

risticas que apresentou desde os primeiros tempos, ou sejar 

extrema mutabilidade de seus componentes, por em|igragao ou 

por imjgragao. A populagao que permaneceu estavel nos seus 

componentes representa uma parcela pequena do conjunto. 

sem que se possa calcula-la com exatidao. 

De 1912 em diante a Colonia conheceu uml periodo de re- 

traimento, com( o seu abandono por parte de maior numlero de 

colonos, que nao forami mais substituidos e, em conseqiiencia, 

ate mesmto com a diminuigao da populagao. Os colonos que 

sairam em maior numero foram os de lingua alema e secun- 

dariamente os poloneses. Em 1912 ainda viviam na Colonia 143^ 

alemaes e 411 austriacos. Emi 1916 foram computados somiente 

357 alemaes que, segundo a referenda consultada, provavel- 

mente incluia tambem os austriacos (226). Dai eml diante a 

saida de colonos prosseguiu, mesmo depois da emancipagao^ 

em 1923 .Na decada de 1930 sofreu um^ ultimp incremented 

(224) KUNDT, Ernst — Obra citada, p^g. 90. 
(225) KUNDT, Ernst — Obra citada, pag. 91. 
(226) SOMMEH, Friedrich — Obra citada, Volume III, pag. 627. 
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gragas a atragao exercida pelas terras do Norte do Parana, em 

torno de Londnna, entao emi pleno surto pioneiro. Entao fo- 

ram principal men te os eslavos a sair, acompanhados pelos ita- 

lianos e por parte dos poucos alemaes que ainda restavam. 

Por outro lado, nao tivemos, ate a emancipagao, senao espora- 

dicas chegadas de novos colonos, sem expressao nujnerica al- 

guma, enquanto o contingente fixado na Colonia se abrasileira- 

va nas estatisticas, inclusive pela miorte dos velhos colonos. 

Depois da emancipagao, ao periodo de decadencia, que se prj- 

longou, sucedeu uma fase relativamente recente de desenvol- 

vimento bastante significativo. ela teve, entretanto, peculia- 

ridades que nao se relacionam sempre com o antigo caracter 

colonial da area, e que se ligami principalmente a evolugao mais 

recente de toda a Baixada do Ribeira, nao nos interessando 

no momento. 

Como resultado do processo a que nos referimos, a area 

que fo! compreendida pelo perimetro da antiga Colonia, assim 

como as areas extemas contiguas, tern] atualmente uma popu- 

lagao que, apesar de sua relativa inn(portancia numerica, po- 

denamos chamiar de residual, que se destaca do con junto de- 

mografico da Baixada por sua origem e peculiaridade. Dentro 

desse estoque de origem estrangeira que restou ,sobressaem 

numericamlente os eslavos poloneses, seguidos pelos italianos 

e por uma ou outra familia de origem germanica. Uma rapida 

visita a area em questao comprova o fa to. De qualquer forma, 

bastaria observar a Folha Topografica de Iguape (Escala de 

1:100.000), do Institute Geografico e Geologico de Sao Paulo, 

para comprovar a freqiiencia relativam|ente elevada com que 

os nomes eslavos e italianos aparecem em torno da atual ci- 

dade de Pariquera-Agu. 

Dissemos que os pregos relativamente baixos das terras 

teriam, sido um dos principals motives da atragao exercida 

pela Colonia, e vimos queno periodo crrespndente a ultima 

decada do seculo passado seu num^ro foi relativamente eleva- 

do. Entretanto, virqos tambem que o indice de fixagao dos 

colonos nao foi correspondente ao seu afluxo, tendo se verifi- 

cado periodos com desergoes numericamente significativas. 
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Partindo do principio logico que as referidas desergoes signi- 

ficam a conseqiiencia de um estado de descontentamento ou 

insatisfagao do colono perante as condigoes encontradas na Co- 

ionia, julgamos de toda conveniencia verificar alguns aspectos 

das referidas condigoes, pois que so assim, poderemos ter no- 

gao mais correta do sentido e dos resultados da iniciativa ofi- 

cial em Pariquera-Agu. Tanto mais que em| certos casos o 

descontentamiento nao se expressou pura e simplesmente pela 

saida do colono, mas por verdadeiras revoltas. E' o que suce- 

deu, por exemplo, por volta de 1910, quando cerca de duas 

dezenas de familias de colonos russos, rebelaram-se contra as 

condigoes em que viviam e particularmente demonstraram sua 

revolta contra o diretor da Colonia (227). 

Entre os principais aspectos a destaca^, quanto as condi- 

goes referidas temos o da posigao da Colonia. Teoricamente 

encntrava-se em uma posigao bastante favoravel, pois possuia 

junto a seus limates a entao freguezia de Jacupiranga, dela 

distando somente 14 km.; estava apenas a 21 km. do mar, 

no ancoradouro de Subauma e, praticamente equidistante das 

duas principais "portas "maritimas de toda a Baixada do Ri- 

beira: Iguape, de que distava 46 km. e Cananeia, 39 km. Di- 

ferentemente de muitas clonias criadas em Santa Catarina 

ou Rio Grande do Sul, Pariquera-Agu situou-se em area rela- 

tivam|ente proxima de centros povoados. Entretanto, tal po- 

sigao deixa de ter qualquer significado se nao for caracteri- 

zada por vias de comunicagao que permitam] sua expressao 

dinamfca. E as estradas, como infelizmente tern; acontecido em 

muitos casos de iniciativas de colonizagao, nao surgiram com 

a presteza que se fazia necessaria. Ate por volta de 1890 a Co- 

lonia praticamiente nao contava com nenhum meio satisfatorio 

que pudesse favorecer a circulagao, a nao ser poucas e preca- 

rias picadas e a navegagao no pequeno rio Pariquera-Agu, so 

possivel por canoas. Nesse ano, o chefe da Comissao de Terras 

de Pariquera-Ajgu, em relatorio entregue ao Delegado de Ter- 

ras e Colonizagao do Estado, referiu-se ao problema das estra- 

(227) KUNDT, Ernst — Obra citada, pag, 91. 
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das da seguinte maneira: "Duas sap as estradas gerais que 

ligam a Colonia aos mercados mais praximos: Jacupiran- 

ga e Iguape. A construgao da primeira ja foi encetada e 

faltam apenas cerca de 4 km, para ser concluida; a segun- 

da, que e mais importante por ser mais necessaria, ainda 

nao foi iniciada, existindo um/ projeto que nao tendo sido apro- 

vado, foi devolvido.. ." (228). Portanto, numa epoca em, que 

o afluxo de colonos ja fora bastante grande ,a Colonia ainda 

nao possuia estrada para o mar. Por outro lado, o mesmo re- 

latorio mqstra-nos que se chegou a esperar em solugoes que 

nunca foram concretizadas, como a de um ramal de uma ferro- 

via em| projeto que de Iguape se dirigiria as minas de ferro de 

Jacupiranguinha, onde hoje se encontram as instalagoes da Ser- 

rana de Mineragao, de aproveitantento da apatita. 

E' evidente que os colonos viveram( em completo isolamen- 

to seus primeiros anos de Pariquera-Agu. Alias, o isolamento 

era tal que, em, relatorio da Secretaria dos Negocios da Agri- 

cultura, para 1896, serviu de pretexto para justificar a imper- 

feita aplicagao das disposigoes regulamentares relativa a Co- 

lonia, resultando "demora nos pagamentos e outras irregula- 

ridades na distribuigao dos lotes" (229). E' Hcito supor que 

alem dessas, outras demoras caracterizassem a administracao 

da Colonia. No mesmo relatorio (230), considera-se a conclu- 

sao da estrada para o porto de Sabauma "uma medida de maior 

necessidade e importancia, para as comunicagoes mais pron- 

tas com os centros de consumo". 

No inicio do seculo atual, quando ja havia chegado o maior 

numjero de colonos ,e quando ntuitos ja iniciavam a viagem de 

volta, ainda se conservavam morosos os trabalhos relativos a 

estradas. Embora ja tivesse sido aberta a ligagao com, Subau- 

ma, os caminhos rurais dentro da Colonia, servindo as varias 

"linhas", a guiza de rede vicinal, so forami organizadas a par- 

tir de 1908, conforme informjagoes obtidas de antigos colonos. 

(228) ALMEIDA, A, Paulino de — Memoria Historica de Jacupi- 
ranga, pag. 86 (citagao). 

(229) Secretaria dos Negocios da Agricultura — Relatorio de 1896, 
pags. 35-36. 

(230) Idem, pag. 39. 



Alguns anos depois as condigoes ,em!bora mtelhoradas, ain- 

da nao eram satisfatorias. "O centro da Colonia dista 23 km. 

(sic) de Iguape que e atingida por um|a boa estrada governa- 

mtental. Para o pequeno porto Subaumia leva uma estrada or- 

dinaria de 21 km . O Ribeira pode ser atingido por uma viagem 

de barco de aproximadamiente 20 km. no rio ... Pariquera- 

Agu, quando o nivel das aguas e favoravel. Essa comunica- 

gao por agua portanto nao pode ser levada em consideragao. 

... As comunicagoes pelo mar para os mercados de Paranagua, 

Santos, etc., sao ainda mfais deploraveis. Cada 15 dias entra 

em Iguape um vapor do Loide Brasileiro. Quando, entretanto, 

o Loide Brasileiro resolve, entao aparece somlente um vapor 

por mes. Devido ao porto entulhado de areia, so pequenos bo- 

tes podemi chegar ao vapor. Tambem de Subauma existe para 

Iguape e Cananeia uma comjunicagao semelhante. Para o en- 

vio de produtos facilmente pereciveis ... em tais condigoes 

nao se pode pensar" (231). Sao consideragoes relativas a 1911. 

Compreende-se que as possibilidades de desenvolvimen- 

to economico da Colonia ficaram emj grande parte cortadas pe- 

las dificuldades de transporte. fistes tornaram-se relativamen- 

te satisf a torios em seguida, justificando inclusive o desenvol- 

vim'ento atual da cidade de Parquera^Agu, porem(, entao, o 

destine da maior parte das Jamllias de colonos. ja havia sido 

selado. Por outro lado, depois de 1911, quando meihoraram as 

vias de comunicagao, acelerou-se paradoxalmiente, a decaden- 

cia das atividades ligadas ao meio rural, dado que outras condi- 

goes tinhamj sobrevindo. 

As atividades agncoias sofreram uma evolugao em grande 

parte decorrente das vicissitudes da Colonia, desde a sua pri- 

meira tentativa de fundagao. Praticamente nenhuma impor- 

tancia tiveramj ate a decada de 1890, quando foram incremen- 

tadas com/ o efetivo povoamento da Colonia. 

Nos seus lotes ,algumas famflias possuiamj mais que um, 

os colonos organizaram uma lavoura mista, em que sobres- 

saiam; alguns produtos comerciais ao lado de numerosos pro- 

(231) KUNDT, Ernst — Obra citada, pags. 90-91. 



132 — 

dutos de subsistencia. Podemos ter uma ideia do fa to pelo 

quadro seguinte ,obtido em Relatorio de 1897, da Secretaria de 

Estado dos Negocios da Agricultura, Comiercio e Obras Publi- 

cas (232). 

Nucleo Colonial de Pariquera-Acii — Produgao Agn'cola 

Produtos Anos 

1893 

1 071 habit. 

214 familias 

1894 

183 habit. 

236 familias 

Quant. Valor (*) Quant. Valor (») 

Cafe (Quilos) 150.000 240.000 86.010 137.760 

Arroz (Litres) 40.000 16.000 338.300 135.320 

Milho (Litros) 200.000 28.000 876.600 122.724 
Bata Doce (Litros) 120.000 24.000 345.150 69.030 

Feijao (Litros) 20.000 6.000 78.050 23.415 

Far. de Mandioca (Lit) 100.000 32.000 795.150 238.545 

Hapadura e Agucar (Quilos) — — — — 

Mandioca (Litros) — — — — 

Aguardente (Pipas) 3 870 35 10.150 

(*) — Valor em mil reis 

Nucleo Colonial de Pariquera-Agu 

Produtos 

1895 

1 761 habit. 

352 familias 

— Produgao Agricola 

Anos 

1896 

1 552 habit. 

325 familias 

Quant. Valor (*) Quant. Valor (*) 

Cafe (Quilos) 106.805 128.166 305.565 305.565 
Arroz (Litros) 397.100 158.840 410.800 139.672 
Milho (Litros) 439.490 61.528 633.200 75.984 
Batata Doce (Litros) 36.115 6.500 213.000 17.040 
Peijao (Litros) 32.690 9.807 124.720 32.427 
Far. de Mandioca (Litros) 446.490 89.298 300.600 66.132 
Rapadura e Agucar (Quilos) 48.862 19.544 20.310 5.077 
Mandioca (Litros) — — 384.760 38.475 
Aguardente (Pipas) 5 750 — — 

(♦) — Valor em mil reis 

<232) Secretaria dos Negocios da Agricultura, Relatorio de 1897, pag. 
38. 
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Nucleo Colonial de Pariqu^ra-Acu — Produgao Agricola 

Produtos Anos 

1897 

1 600 habit. 

354 familias 

Quantidade Valor (*) 

Cafe (Quilos) 

Arroz (Litres) 

Milho (Litres) 

Batata Doce (Litros) 

Feijao 

Farinha de Mandioca (Litros) 

Rapadura e Agucar (Quilos) 

Mandioca (Litros) 

Fumo (Quilos) 

189.120 

259.750 

526.850 

62.050 

41.900 

286.250 

4.425 

515.500 

180 

113.472 

98.705 

73.759 

7.500 

16.760 

68.700 

1.327 

73.325 

540 

(*) — Valor em mil reis 

O total da produgao, em mil reis, foi respectivamente de 

346.870, 736.944, 474.436, 680.372 e 454.088 nos anos de 1893, 

1894, 1895, 1896 e 1897. 

O cafe ,a unica lavoura permanente de importancia, tinha, 

juntamente com o arroz, a batata, a farinha, secundariamente 

outros produtos, caracter comercial. Qs demjais produtos, afora 

outros que nao constarh do Quadro, a exemplo de verduras, 

erant obtidos para o consume, no m(aximo comierciados dentxo 

da propria Colonia. De um modo geral o colono se adaptara ao 

cultivo dos produtos que ja eram comuns na Baixada, o que 6 

particularmente verdadeiro para o arroz. A lavoura de cafe 

se deve, em parte, ao fato de algumas familias de colonos ja 

terem passado por fazendas de cafe do planalto, onde haviam 

sido colonos assalariados. Para o ano de 1897 ja existiam 

632.000 pes de cafe. 

Percebe-se, pelos dados do Quadro retro, embora referente 

a apenas cinco anos, uma certa descontinuidade na produqao. 

As oscilagoes de ano para ano chegann a ser muito elevadas. 

Tal fato parece-nos ter que ser atribuido as proprias oscilagoes 

de pregos, o que o Quadro chega a sugerir, e as dificuldades 

para encontrar mercado para a produgao. O colono devia re- 
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duzir o plantio, apos ter tido experiencia com o problema da 

colocagao do produto e apos nao ter tido compensagao finan- 

ceira satisfatoria. 

As atividades relativas ao cultivo do solo foram comple- 

mentadas pela criagao de animais ,especialmente de pequeno 

porte. Em 1897 na Colonia existiam 1.251 porcos, 314 cavalos, 

64 mulas, 229 vacas, 169 cabras, alem de 12.700 aves domesti- 

cas (233). 

O colono procurava valorizar sua propriedade aproveitan- 

do-a, tanto que, nesse m)esmo ano, o valor mjedio da proprieda- 

de, com as benfeitorias, foi de 2:842$000 em Parlquera-Agu, en- 

quanto que em outras colonias do Estado, Piagui e Sabauma, 

foi respectivairiiente 1:419$000 e 2:622$000. 

As condigoes de mercado fizeran> comj que a situagao se 

estabilizasse nas bases apontadas, em certos casos venficando- 

se mesmo regressao. Com a intensificagao da saida de colonos 

esta se acentuou, estabelecendo-se umj circulo vicioso de causas 

e conseqiiencias. A maior decadencia foi sofrida pelo cafe que 

acabou sendo em| maior parte substituido pelo arroz. 

As condigoes atuais, que no con junto pareceml significar 

uma pequena melhoria, inclusive com) a retomada, timdda ain- 

da, da cultura do cafe, tern a explica-las processos validos para 

toda a Baixada. Em compensagao, elas tern; a desfavorece-las 

aspectos ine^entes as proprias caracteristicas da antiga Colo- 

nia . A excelente impressao que se temi ao atingir-se a cidade de 

Pariquera-Agu, nao deve necessariamente ser generalizada pa- 

ra a zona rural, cujas condigoes deixam mUito a desejar. Pa- 

riquera-Agu nao e cidade cujo desenvolvimento se deve a sua 

retro-terra agricola que, repetimtos, e relativamente pobre, mas 

sim a sua posigao dentro do atual sistema de estradas da Bai- 

xada e a fungoes decorrentes dessa posigao. 

Em Pariquera-Agu o colono encontrou, em area com bai- 

xas altitudes, 12, 15 ou pouco mais m., sob condigoes climJaii- 

cas caracterizadas por temperaturas relativamente uniformes 

e elevadas, e alta umidade, solos nem sempre bons, recobertos 

por matas exuberantes de tipo tropical latifoliada. Enfrentou 

(233) Secretaria da Agricuitura, Relatorio de 1897, pag. 76. 
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os classicos problemas da derrubada e da queimada, embora 

auxiliado pela administragao da Colonia, e, na base de uma 

lavoura de enxada, forrrKpu suas rogas para o sustento e prepa- 

rou suas lavouras comerdais. Ergueu ranches provisorios e 

esperou pelas estradas, pela escola, pela igreja, pelas primeiras 

colheitas com seus resultados. Esperou substituir o rancho 

por casa mals amipla e melhor construida, erguer instalagoes 

anexas, paiois, estabulos, e elevar seu padrao de vida. Os re- 

sultados como seria de esperar por todos os fatos ja lemteados, 

nao foram satisfatorios. Em 1890, em relatorio ja citado, o che- 

fe da Comissao de Terras da Colonia dizia que "as casas sao 

pessimas, mal construidas, a rriaior parte sem serem barreadas, 

e todas cobertas de palha; alem de pouco higjenicas, tern o 

inconveniente de serem de muito pouca duragao, estragando- 

se antes dos coionos se acharem em, condigoes de edificarem 

suas casas definitivas" ... continuando mais adiante com lem- 

brar que "os edificios que existem na sede sao pequenos ran- 

ches de palha em um dos quais funciona o escritorio desta Co*- 

missao..." (234). Em 1897 ,a esrhagadora maioria das habita- 

goes ainda eram cobertas de palha, apenas 56 sendo cobertas 

com telhas (235). Habitagoes melhores somente surgiram- mais 

recentemente, nos ultimos 15 a 20 anos, possfveis para as fa- 

mllias de coionos que haviam resistido e as vezes se aprovei- 

tado das fases de decadencia do primeiro quartel deste seculo. 

Um) exemplo expressive de como os primeiros resultados 

obtidos na Colonia faziam esperar umi desenvolvimiento segu- 

ro, esta nas imimieras atividades que se instalaram na sede ou 

na propria zona rural: 2 oficinas de ferreiro, uma de funileiro, 

5 carpintarias, 3 marcenairias, uma pequena fabrica de cerve- 

ja ,um; engenho de cana e alambique, 8 engenhos de beneficiar 

cafe, umj deles sendo a vapor, 2 engenhos de beneficiar arrcz, 

duas olarias, alem de 9 casas comerciais diversas, isso no ano 

de 1897 (236). Algumas dessas atividades desapareceram logo, 

(234) Citado por ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica 
de Jacupiranga, pag. 87. 

(235) Secretaria da Agricultura, Relatorio de 1897, pag. 76. 
(236), Idem, pag. 77. 



- 136 — 

como a de fabricar cerveja; outras, con^o as ligadas ao bene- 

ficiamfento do cafe ,acompanharam a evolugao da cultura, hcje 

nada mais havendo nesse setor. Maquinas de beneficiar arroz 

existiranaj ate recentemente, tendo desaparecido tambem. 

Dado que, conforme ja vimos, as propriedades eram rela- 

tivamente pequenas, tornou-se inevitavel um parcelamento de 

culturas relativamente grande, pondo os colonos, sempre pro- 

dutores de quantidades pequenas ,na dependencia dos comer- 

ciantes que se instalaramj na Colonia. So os comerciantes, tra- 

balhando com! mercadoria em escala relativamente grande po- 

diam ter condigoes para estabelecer intercambio connercial 

dentro do quadro de com/unicagoes que caracterizava a Colo-^ 

nia. fistes, agindo como intermediarios ,reservavam para si 

os melhores resultados da atividade agncola do colono. Entre 

os grupos que ai se instalaram, foram os italianos que se dedi- 

caram mais ao comercio, p que explica algumas observagoes 

de um; alemgo que escreveu sobre o problenaa em 1911: "O co- 

n^ercio intermediario atinge, devido as pessimas condigoes de 

comunicagoes, os maiores lucros. Comerciantes italianos mo~ 

nopolizam a compra, ou mfelhor, a troca de produtos dos colo- 

nos e fazem trabalhando com animais de carga e carros pro- 

pros, bons negocios as custas dos colonos". Em seguida revela- 

nos um; dos aspectos da dependencia dos colonos em relacao 

aos citados comerciantes :"Como o trabalho nas estradas e paga 

pelo govemo com vales que, por sua vez so sao aceitos por aque- 

les comerciantes, naturalmente com desconto ,o colono rara- 

mjente tern dinhenro nas mjaos "(237). 

O comerciante, portanto, alem de assegurar-se da safra do 

colono, a pregos vantajosos para si, com adiantamentos em ge- 

neros na entre-safra ,usufruia, ainda, do trabalho do colono 

nas estradas que na epoca estavam sendo abertas pela adnunis- 

tragao. O fato dos comerciantes serem italianos contribue para 

explicar, em parte, porque proporcionalmente os elementos 

dessa nacionalidade permaneceramj na Colonia com, contingen- 

tes grandes e, porque os citados elementos parecem ter obtido 

(237) KUNDT, Ernst — Obra citada, pags. 90-91. 
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melhores resultados economicos. Por outro lado, podemos com- 

preender melhor porque quase todo o comercio atual da cidade 

de Pariquera-A^u, como o de beira-estrada, encontra-se em 

m/aos de descendentes de italianos, quando, na zona rural, o 

contingente de oriundos poloneses e o mais numeroso. 

As decorrencias das formas de utilizagao do solo comple- 

larrv os principals elempntos do quadro responsavel pelos resul- 

tados finals pouco satisfatorios, de uma Colonia que, pela si~ 

tuagao de fins do seculo passado, parecia destinar-se a desen- 

volvimento significativo. 

Utilizando-se de enxada conno instrumpnto agrfcola basico,, 

derrubando e queimando o revestimento vegetal para obter 

semjpre mais espagos para o cultivo, deslocando-se com^ o fito- 

de aproveitar sempre solos novos, mais ferteis, em urn itine- 

rantismo limitado ao penm(etro da propriedade, conforme vi- 

mos, reduzido, o colono transforrriou rapidamente as possibili- 

dades de produgao, limitando-as. Esgotou os solos com a fre- 

qiiencia de utilizagao a que foi obrigado pelo espago disponivel 

e pelas tecnicas aplicadas, removeu praticamente todo o re- 

vestimento vegetal primario, permitiu a intensificagao do tra- 

balho erosivo das aguas superficiais, criando uma paisagem em 

que a capoeira, emi varios estagios de desenvolvimento, rara- 

mente a m^ta secundaria reconstituida, dominasse baixadas. 

terragos e colinas, camuflando, quando nao parecem confun- 

dir-se com el as, as rogas irregulares, geralmente para o consumo. 

Visitas, mesmo que rapidas, a algumas propriedades de 

descendentes de colonos, em Nova Italia ou Quinze de Novem- 

bro, Arataca ou Bom Retiro, Pariquera-Mirim ou Nova Cremo- 

na, podem testemunhar a veracidade do processo. Uma pro- 

priedade so em minima parte e cultivada, para o consumo. o 

resto sendo domfnio da capoeira. Em outras, o arroz e plan- 

tado pelo sistema do bastao, sendo colhido a canivete, como 

sempre fizerami os "ribeirinhos" da Ribeira. Em( n^uitas a casa 

ainda e total ou parcialmente coberta de sape, como eml muitas,. 

tambem,, aparecerq rogas promiscuas nas quais, ameagdos pelo 

mato, encontramos feijao para engorda de porcos, cana, aba- 

caxf, batata doce, banana ou outras. Muitas propriedades nao 
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teml cercas: elas sao caras e, alemj disso, sao poucos os que tern 

vacas de leite ou outros animals. 

De qualquer forma, como ja dissemos a proposito dos ele- 

mentos que povoaram a Colonia, na area em torno de Parique- 

ra-Agu percebe-se estal frente a uma experiencia de povoa- 

mento que diferiu do comum a miaior parte da Baixada do Ri- 

beira. O elemfento alienigena, frequentenriente cruzado com o 

nacional ,ou mesmo entre sf (alemlaes, italianos, poloneses>, 

embora parcialmente acaboclado, conservando pouco da lingua 

do pals de origem; destaca-se a observagao menos minuciosa. 

As casas dos colonos, com todos os elementos ja apontados, 

ainda assim se elevam acima, bem acima do nivel das dos ca- 

boclos ou daquelas dos caigaras, poucos km. em diregao ao li- 

teral. Os colonos que proprediram possuem mesmo casas com 

bom aspecto, as vezes de tijolos, sempre cobertas de telhas, 

sempre caiadas de branco, nao raro embelezadas pela presenga 

de fibres nas janelas ou em pequenos canteiros. Os italo-bra- 

sileiros nornialmente possuem fomos, e a maioria cultiva uma 

pequena horta, pois verduras e legumes fazem parte da dieta 

alim^ntar. Entretanto, como ja afirmamos em' outro trabalho, 

tom'ar com termjo de comjparagao o padrao de vida do caboclo, 

para avaliar dos resultados do qolono estrangeiro, nao e a me- 

Ihor solugao (238). Julgamos, em conseqiiencia, que no con- 

junto, Pariquera-Agu teve resultados discutfveis ,sendo sua 

evolugao, comjo colonia, um conjunto de elementos elucidati- 

vos sbbre problentas de colonizagao da Baixada da Ribeira. 

A Colonia de Santa Maria 

Entre os varios e mais significativos exemplos de como 

se processaram as iniciativas de efetuar trabalho de coloniza- 

gao na area que nos interessa, destai-se pelas suas peculiari- 

dades, o da Colonia de Santa Maria. Antes de mais nada, re- 

presenta bem os resultados de iniciativas em que a especula- 

gao e o mjovel principal .Trata-se, conforme veremos, de uma 

(238) PETRONE, Pasquale — A zona colonial antiga do Espirito 
Santo, trabalho inedito, ver as conclusoes. 
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Colonia cnada por empresa particular, que possuia sua sede 

em Sao Paulo. Em segundo lugar, mlostrar-nos-a, sem qualquer 

sombra de dtivila, e jparticularmente comp decorrencia do 

aspecto anterior que, embora sendo iniciativa recente, nao 

escapou a maior parte dos erros que caracterizaraml considera- 

vel numero de emipreendimentos da mesma natureza na pa^te 

meridional do Brasil. 

Com o nomje de Colonia Agricola Santa Maria, o empreen- 

dimento teve imcio, pela "Empresa de Terras e Colonizacao 

Santa Maria", a partir de meados da decada de 1920, aproxi- 

madamiente 1925-26, comf intensa propaganda nos principals 

jornais de Sao Paulo, especialmente nos de lingua alema, pu- 

blicagao de folhetos, plantas, etc. A area escolhida, com apro- 

ximadamente 2.000 alqueires, situava-se a oeste da cidade de 

Cananeia, estendendo-se desde as terras baixas circunjacentes 

a zona lagunar de Cananeia subindo ate zona a limitrofe com 

o Estadp do Parana, relativamente montanhosa. Sua maior su- 

perficie estenlia-se em tomo da cota de 200m., sendo drenada 

pelos rios Assungui, Ypiranguinha, Branco do Taquari e, se- 

cundariam;ente, pelo Guaraquegaba, ja em territorio paranaen- 

se, pois que a Colonia transbordava do territorio paulista. 

Dado que se tratava de uma iniciativa particular, uma las 

primeras preocupagoes da empresa responsavel pela Colonia foi 

a de demonstrar a legitimidade da propriedade das terras. As- 

sim e que, por exemplo, em artigo de divulgagao publicado no 

"Deutsche Zeitung" de Sao Paulo (239), afirma-se: "Os titulos 

de nossas terras em Cananeia sao legais e ininpugnaveis.. As 

terras nao apresentam posseiros estranhos e como mielhor p.ro- 

va podemos mostrar que nao tivemlos reclamagao nenhuma por 

ocasiao das medigoes e da divisao dos lotes... Quatro caboclos 

que se tinham fixado ai continuaram como cplonos em seus pro- 

prios lotes de 10 alqueires, e auxiliam os imigrantes europeus 

em todos os trabalhos com) conselhos e ajuda". Informagoes 

dessa natureza se justificavam, como poderiam) se justificar 

ainda hoje, em| face das duvidas legitimlas que sempre tern en- 

(239) Colonia Santa Maria, Informationem uber Cananeia, in jor- 
nal "Deutsche Zeitung", Sao Paulo, 24 de dezembro de 1926. 
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particularmente nas areas menos habitadas. 

Outra preocupagao, esta com) o objetivo de atrair colonos, 

foi a de propagar ,de forma relativamente intensa e contmua, 

as qualidades da area escolhida para a Colonia. Com essa fina- 

lidade, nao foram} poupadas palavras enaltecedoras das terras 

a venda, nem foram deixadas a margem generalizagoes e com- 

paragoes relativamente exageradas, so compreensfveis em face 

do carater especulativo da iniciativa. Assim e que, no mesmo ar- 

tigo citado, lembra-se que "e de conhecimento geral que os 

terrenos do municfpio de Cananeia sao os mais ferteis do Bra- 

sil. Ha muitas decadas, durante o In^perio, o entao ministro 

Dr. Barata Goes pensou em criar la uma colonia. Com essa 

finalidade foi enviada para la uma comjissao tecnica para exa- 

minar com cuidado as condigoes climaticas e pedologicas.... A 

comlissao entregou ao ministro im(perial um Relatorio no qual 

os membros ... unanimemente se mjanifestaram que, os unicos 

terrenos, que devido a sua fertilidade, podem competir com os 

de Cananeia, sao os das ricas Farms do Mississipe, nos Estadcs 

Unidos" (240). Comp vemos, referencias a observagoes antigas 

e, genericas. Mas nao sao melhores as observagoes que deve- 

riam ser mais objetivas, pois que referentes a propria area da 

Colonia. Citando um tecnico da Secretaria da Agricultura. 

afirma-se que a "terra apresenta uma vegetagao exuberante 

com boas madeiras de lei, entre as quais encontram-se figuei- 

ras e pau d'alhos ..." querendo indicar a fertilidade dos solos, 

empiricampnte procedente; mais adiante, entretanto, comple- 

ta-se a afirmagao com uma referencia a um( dos vendedores 

das terras a colonizar e que, sendo antigo morador do local, fez 

os maiores elogios "a salubridade da regiao, pois seus filhos e 

netos nunca tiveram ump doenga" (241). 

A possibilidade da area ser considerada insalubre foi um 

dos aspectos que a empresa de colonizagao procurou evitar. 

Nesse sentido promoveu, inclusive ,a visita a Cananeia do mi- 

nistro da Austria Retschek, dado que havia entendimentos pa- 

(240) Deutsche Zeitung, Sao Paulo, 24 de dezembro de 1926. 
(241) Idem. 



ra encaminhar para ela suditos dessse pais. Em relatorio en- 

viado ao governo austriaco, emj parte divulgado pela Enapresa, 

o citado ministro declararia ter visitado todas as escolas, entra- 

do em todas as cabanas de caboclos, dormido sem rriosquiteiro, 

e de nao ter adoecido, apesar de picado por rnuitos mjosqui- 

tos (242). A Empresa nao se negou a divulgar inclusive um 

Atestado do Diretor do Posto de Saude de Cananeia ,dado ac 

ministro austriaco ^egundo o qual as condigoes sanitarias de 

Cananeia sao boas, "pois seu clima e uniforme e extraordina- 

riamente saudavel" (243). Nao sabemios se o mdnistro austria- 

co esteve na propria area da Colonia, porems de qualquer 

forma, e possiveJ perceber que alem de genericas, as vezes 

ate mesmo inconclusivas, as inforrqagoes divulgadas pela Em- 

presa referem-se poucas vezes a Colonia propriarr^ente dita, 

quasi sempre a Cananeia comp um) todo, cidade e arredores. 

As consideragoes acirrua, ja demasiadas, mas que poderia- 

mos prolongar com outros exemplos, parecem-nos. necessarias 

para comipreendermos o sentido da iniciativa em bases espe- 

culativas em uma area ate entao praticamente despovoada, 

pouco conhecida e, como veremos, de dificil acesso. Tais con- 

sideragoes poderao, tam(bem ,fazer-nos compreender mjelhor o 

porque das vicissitudes conhecidas pela Colonia ate os nossos 

dias. 

A proposito das possibilidades agricolas da Colonia, os 

eventuais colonos foram atraidos por afirmagoes que, em cer- 

tos casos, podem ser consideralas ridiculas, embora possam 

ter influenciado a gente sem nenhuma exeperiencia sobre a 

terra. Assim e que, segundo a Empresa, "emi todas essas terras 

a videira e o tabaco dao-se extraordinariamente"... "prestam- 

se extraordinariamente para plantagao de alho, cebola, feijao, 

arroz, aveia milho, videira, tabaco, enfim, para qualquer tipo 

de plantagao (244). Para provar que o arroz vinga muito bem 

na Colonia, exemplifica com a produgao da colonia japonesa de 

Registro, a 74 km. de Cananeia; para provar que a "criagao de 

(242) Deutsche Zeitung, Sao Paulo, 24 de dezembro de 1926. 
(243) Deutsche Zeitung, Sao Paulo, 24 de dezembro de 1926. 
(244) Idem. 
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gado desenvolver-se-ia dando bastante lucro, pois Cananeia flea 

tao proximp dos grandes centros de miercados brasileiros. (245). 

cita a produgao e exportagao de porcos a partir de Jacupiranga. 

A Empresa nao se lirrdtou a propagar a excelencia das 

terras e do clima da Colonia. Coroando uma "propaganda ini- 

ciada por volta de 1926 e continuada durante diversos anos de 

maneira muito intensiva" (246), foi divulgada uma declaragac 

dos prirr^eiros colonos de Santa Maria, Os proprios colonos 

iriam atestar a veracidade de tudo quanto se dissera e se pro- 

metera sobre a nova terra. Pelo indiscutivel interesse que re- 

presenta ,nao hesitamos em transcreve-la: "Os abaixo assina- 

dos declaram unanimemjente que se localizaram ha 3 meses na 

Colonia recem-fundada e que se dedicam com vontade e amor 

a agricultura. O bom clima que existe aqui, e que pode ser 

designado como oceanico, tern como consequencia que aqui sao 

evitadas as grandes diferengas de temperatura como as ha no 

interior do pais. Por isso nenhum colono pode apresentar doem 

gas em sua familia. Para o nosso grande contentampnto mani- 

festanto-nos, tambem, sobre a excepcional fertilidade do solo, 

fertilidade essa que encontra sua confirmagao no abundante 

aparecimento de mpdeira de lei na Colonia; em consequencia 

as plantas subtropicais desenvolvemj-se m^ravilbosampnte para 

a alegria de todos os colonos .Os trabalhos de roga terminaram 

para este ano e agora nos vivemos felizes e contentes esperando 

por um, futuro melhor" (247). A declaragao contejn ainda uma 

referenda a dois engenheiros que ,0 governo teria envado "para 

estudar o terreno para a estrada que levara da Colonia ao mar", 

alem de outras consideragoes e as assinaturas. Cremos ser 

desnecessario comentar o trecho transcrito: ele e bastante ex- 

pressive por si so. 

O fato e que a propaganda nao foi inutil e acabou per 

atrair um razoavel numpro de colonos, especialmjente de pro- 

cedencia alema e austriaca. As terras haviam sido divididas 

(245) Ibidem. 
(246) SOMMER, Friedrich — Obra citada, Volume III, pags. 673- 

674. 
(247) DEUTSCHE ZEITUNG, Sao Paulo, 24 de dezembro de 1926. 
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em lotes relativamente grandes, em media com 10 alqueires, 

todos servdos por cursos d'agua e praticamente todos tendo 

testadas junto a um curso d'agua e fundps para os divisores^ 

dentro dos mesmos mpldes, em) linhas gerais, que conhecemos 

nas areas colonials gaiichas ,catarinense e capichabas. ;As ter- 

ras, com certas facilidades, foram venlidas inicialmente a ra- 

zao de Cr$ 200,00 por alqueire (248), pagos em prestagoes de 

6 anos (249). 

O nu^mero de colonos foi engrossado ate o infcio da decada 

de 1930. Ja em fins de 1926 os colonos eram 74, sendo 27 aus- 

triacos, 32 alemaes, 10 brasileiros, 3 tchecos e umpolones (250). 

Em 1927 haviami subido para 106 (251), enquanto que dois anos 

depois, em 1929, segundo informjagces que obtivemos de um 

antigo colono, a populagao da Colonia havia se elevado miiito, 

pois que ai ja existiam cerca de 120 familias, o que poderia 

significar a presenga de aproximadamente 400 pessoas. So os 

alemaes totalizavam 75, a m'etade de todos os colonos sendo 

representada por austriacos (252). Os colonos eram, portantc, 

em sua maioria oriundos da Austria e Alemanha; numerosos 

eramj, tam|bemf, os ucranianos, alguns tchecos e poloneses, quasi 

todos de lingua alema. Um nosso infoijmante, por exempio, ec- 

labelecido na Colonia com irmaos, chegou ao Brasil, com pas- 

saporte de apatrida, tendo nascido na Ucrania, mas sendo de 

origem alema. 

Segundo um)a fonte (253), nessa data as familias seriam 

cerca de 70 apenas, alemaes, austriacos e com um grande con- 

tingente de alemaes dos Sudetos. Or numero mais baixo nos 

parece mais verossimel, mas de qualquer forma revela um 

afluxo m|aior de colonos em) 1928 e 1929. 

Os colonos recemj-chegados encontraram, praticamente os 

mesmos problemas que, nos primeiros anos, foram enfrentados 

(248) SOMMER, Friedrich — Obra citada, Volume III, pag. 674. 
(249) KOLONIE SANTA MARIA, in "Deutsche Zeitung" 1926. 
(250) Idem. 
(251) KOLONIE SANTA MARIA, in "Deutsche Zeitung" 1927. 
(252) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeinde zu 

Santos", n.0 2, 4.° ano, agoslo de 1930. 
^253) SOMMER, Friedrich — Obra citada, volume III, pag. 674. 
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gado desenvolver-se-ia dando bastante lucro, pois Cananeia flea 

tao proximp dos grandes centros de mercados brasileiros. (245), 

cita a produgao e exportagao de porcos a partir de Jacupiranga. 

A Empresa nao se limitou a propagar a excelencia das 

terras e do clima da Colonia. Coroando uma "propaganda ini- 

ciada por volta de 1926 e continuada durante diversos anos de 

maneira muito intensiva" (246), foi divulgada uma declaragao 

dos prirr^eiros colonos de Santa Maria. Os proprios colonos 

iriam atestar a veracidade de tudo quanto se dissera e se pro- 

metera sobre a nova terra. Pelo indiscutivel interesse que re- 

presenta ,nao hesitamos em transcreve-Ia: "Os abaixo assina- 

dos declaram unanimemjente que se localizaram ha 3 meses na 

Colonia recem-fundada e que se dedicam com; vontade e amor 

a agricultura. O bom clima que existe aqui, e que pode ser 

designado como oceanico, tern como consequencia que aqui sao 

evitadas as grandes diferengas de temperatura como as ha no 

interior do pais. Por isso nenhum colono pode apresentar doem 

gas em sua famflia. Para o nosso grande contentamento mani- 

festanto-nos, tambem, sobre a excepcional fertilidade do solo, 

fertilidade essa que encontra sua confirmagao no abundante 

aparecimento de mjadeira de lei na Colonia; em consequencia 

as plantas subtropicais desenvolvem|-se m^ravilbosamente para 

a alegria de todos os colonos .Os trabalhos de roga terminaram 

para este ano e agora nos vivemos felizes e contentes esperando 

por um futuro melhor,, (247). A declaragao contem ainda uma 

referencia a dois engenheiros que ,0 governo teria envado "para 

estudar o terreno para a estrada que levara da Colonia ao mar", 

alem de outras consideragoes e as assinaturas. Cremos ser 

desnecessario comentar o trecho transcrito: ele e bastante ex- 

pressive por si so. 

O fato e que a propaganda nao foi inutil e acabou per 

atrair um razoavel numero de colonos, especialmjente de pro- 

cedencia alema e austriaca. As terras haviam sido divididas 

(245) Ibidem. 
(246) SOMMER, Friedrich — Obra citada, Volume III, pags. 673- 

674. 
(247) DEUTSCHE ZEITUNG, Sao Paulo, 24 de dezembro de 1926. 
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em lotes relativamente grandes, em .media coia 10 alqueires, 

todos servdos por cursos d^gua e praticamente todos tendo 

testadas junto a um curso d'agua e fundps para os divisores, 

dentro dos mesmos mjoldes, eml linhas gerais, que conhecemos 

nas areas colon lais gauchas ,catarinense e capichabas. As ter- 

ras, com certas facilidades, foram venlidas inicialmente a ra- 

zao de Cr$ 200,00 por alqueire (248), pagos em prestagoes de 

6 anos (249). 

O nu^mero de colonos foi engrossado ate o inicio da decada 

de 1930. Ja em fins de 1926 os colonos eram 74, sendo 27 aus- 

tnacos, 32 alemaes, 10 brasileiros, 3 tchecos e umpolones (250). 

ErA 1927 haviami subido para 106 (251), enquanto que dois anos 

depois, em 1929, segundo informjagces que obtivemos de um 

antigo colono, a populagao da Coldnia havia se elevado rnuito, 

pois que ai ja existiam cerca de 120 familias, o que poderia 

significar a presenga de aproximjadamente 400 pessoas. So os 

alemaes totalizavam 75, a metade de todos os colonos sendo 

representada por austriacos (252). Os colonos eram, portanto, 

em sua maioria oriundos da Austria e Alemanha; numerosos 

erami, tamfbem, os ucranianos, alguns tchecos e poloneses, quasi 

todos de lingua alema. Um nosso info^mante, por exemplo. ec- 

labelecido na Colonia com irmaos, chegou ao Brasil, com pas- 

saporte de apatrida, tendo nascido na Ucrania, mas sendo de 

origem alema. 

Segundo umia fonte (253), nessa data as fanxilias seriarn 

cerca de 70 apenas, alemaes, austriacos e com um grande con- 

tingente de alemaes dos Sudetos. O: numero mais baixo nos 

parece mais verossimel, mas de qualquer formja re vela um 

afluxo mjaior de colonos emj 1928 e 1929. 

Os colonos recemhchegados encontraram, praticamente ns 

mesmos problemas que, nos primeiros anos, foram enfrentados 

(248) SOMMER, Friedrich — Obra citada, Volume III, pag. 674. 
(249) KOLONIE SANTA MARIA, in "Deutsche Zeitung" 1926. 
(250) Idem, 
(251) KOLONIE SANTA MARIA, in "Deutsche Zeitung" 1927. 
(252) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeinde zu 

Santos", n.0 2, 4.° ano, agoslo de 1930. 
^253) SOMMER, Friedrich — Obra citada, volume III, pag. 674. 
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Tias colonias do Sul. Defrontararrnse coral paisagens novas., em 

;zonas de brejos e de morros, dominadas pela exuberante mata 

tropical, isolados — e teremos oportunidade de insistir sofcre 

«sse aspecto — pela quase completa ausencia de vias de convu- 

nicagao satisfatorias. O problema arduo da derrubada, a ser 

■acompanhada pela queimada. A aplicagao de tecnicas ate entao 

para eles desconhecidas, para enfrentar uma paisagen^ des- 

conhecida e dar lugar as casas, aos camjpos de cultivo e criagao, 

aos camiinhos. 

A casa foi improvisada, inicialmente considerada como 

um, primeiro e provisorio abrigo, utilizando-se os elementos 

-encontrados no local. Alguns anos depois, praticamente nao 

.se mX)dificara. O provisorio parecia tornar-se definitivo. "As 

condigoes de mpradia correspondem a pobreza .A casa e tao 

primitiva como possfvel. De todos os lados sopra o vento pelas 

paredes, pois sao de tabuas (sic) de palmito. O telhado e co- 

berto por folhas, no qual se reunem), nesse clima, mjuitos in- 

setos. Para impedir isso mais ou menos, ha necessidade de es- 

fumagarem). A fumaga do fogao passa pela casa inteira. O mo- 

biliario e muito primjitivo" (254). Tais consideragoes foram 

feitas, oito anos depois da fundagao e chegada dos pri^eiros 

colonos, por um pastor evangelico de Santos, que por varias 

vezes visitou a area emj questao. 

A ausencia de qualquer melhoria no aspecto da casa, es- 

pecialmente quanto ao mobiliario, depois de varios anos, e bem 

a expressao da forma como a Colonia evoluiu, em especial 

iwdo no setor economico. Em anuncio da Empresa responsavel 

pela Colonia, publicado em 1927, diz-se que "os colonos ja es- 

tabelecidos ... cultivam tabaco de varias qualidades ,arroz de 

•espigao, feijao, cebola, alho, e as mais variadas especies de 

verduras e.. .tentando as prim/eiras plantagoes com trigo, 

<iveia e cevada ..." (255). Segundo outra fonte ,emi 1929 "os 

colonos apifcsentavam um pequeno desenvolvimento econo- 

(254) REICHHART, Pastor — Colonos alemaes na regiao litoranea 
ao sul do Estado de Sao Paulo, Relatorio manuscrito. 

<255) Kolonie Santa Maria, in "Deutsche Zeitung", Sao Paulo, 1927. 
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miccT (256), tendo uma fajtmlia austrfaca instalado ja entao 

xima serraria. 

E' evidente que algumas culturas a que se refere o anun- 

cio citado acimJa, mesmio se realm/ente tentadas, nao poderiam 

vingar .Outras, entretanto, especialiHente o arroz e, com^) mats 

tarde seria comprovado, a cana e a banana, encontram na area 

em questao condigoes satisfatorias de cultivo. As culturas 

como a do arroz e era menor escala a outras, o colono deve ter 

aplicado seu entusiasmo na vida nova que iniciava, entusiasmo 

que pode explicar a relativamente precoce instalagao de uma 

serraria. Entretanto, o arrefecimento nao tardou a vir. 

Inicialmente os colonos pensaram produzir em; termos de 

exportagao, portanto de lavoura comercial, inclusive porque 

necessitavam de uma fonte de renda para completar £> paga- 

mento de seus lotes. Vinham mesmio orientados para a lavou- 

ra comercial pela propaganda que os havla atraido para a Co- 

Ionia, Entretanto, quando a produgao comegou a solicitar meios 

de comunicagao e transporte em busca de mercados, as dificul- 

dades tornaram-se praticamente intransponiveis. 

As comunicagoes entre a Colonia e Cananeia era;m pessi- 

mas. Havia necessidade de, partindo de Cananeia, contomar- 

se a ilha por agua para atingir a baia de Trapande, dai che- 

gar-se a foz do rio Taquari, subi-lo o quanto fosse possivel, 

conforme as estagoes, e seguir por picadas em miau estado. Nos 

primeiros anos o proprio alto curso do Ypiranguinha foi atin- 

gido por esse carafnho, so mais recentemlente sendo utilizado, 

^ambem, o curso do rio das Minas, do qual o Ypiranguinha e 

um dos formadores .Enibora lineaitmente as distancias nao 

fossem muito grandes, os meios para cobri-las eram primitivos 

e miorosos: canoa na agua e, a pe inicialmente, em lombo de 

animal em seguida, por terra. Etn conseqiiencia a economia da 

Colonia ressentiu-se de forma a nao ser possfvel qualquer ul- 

terior desenvolvimiento. O pastor evangelico a que ja nos re- 

ferimos, e que durante alguns anos foi realmente o unico ele- 

mento de ligagao entre a Colonia e o exterior, deixou-nos um 

<256) SOMMER, Friedrich — Obra citada, Volume III, pag. 673. 
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expressive quadro da situagao criada pelas condigdes citadas. 

"As dificuldades de transporte sao muito grandes, porque a 

Colonia esta m(uito afastada. Um exemplo pode informjar-nos. 

Urn colono colheu 20 sacos de arroz. file tem que carrega-lo 

em suas costas ate a canoa. Ja que o carriinho ate la leva duas 

horas, so pode levar diariamente dois sacos de arroz, para o 

que necessita oito horas. file necessita assim) de 10 dias pa^a 

Jevar o arroz ate a canoa. A canoa transporta o arroz ate Ca- 

naneia. Pelo frete tem que pagar pelo menos 1$000. Em Cana- 

neia recebe por saco 6$000 a 8$000. No caso mais desfavora- 

vel — e sempre se da isso — porque necessitam vender seus 

produtos — recebe umi lucro Hquido pelo trabalho de meio ano. 

de 80$000 a 100$000... Com; isso, entretanto, uma famllia nao 

se pode vestir e comjprar os alimentos absolutamente necessa^ 

rios. Muitos m(e disseram que nao tem nem o suficiente para 

comprar sal" (257). 

E' evidente que situagdes cojno a descrita acima nao po- 

deriam' se modificar seri^ a criagao de melhores vias de acesso. 

Algum temj}0 depois foi aberto um caminho por terra acom- 

panhando o vale do Taquari, com| cerca de 14 km (258), desde 

a foz ate a Colonia, da mesm^a formia como, dentro da Colonia, 

multiplicaram-se as picadas, a guiza de camdnhos vicinais a 

servigo da com,unidade. Entretanto, apesar da utilizagao do 

termo "Autostrasse" pela Empresa (259), a estrada do Taquari 

nao passava de um carreiro, enquanto que o proprio "caminho 

que atravessa a Colonia, em tempo de chuva, em certos trechos 

nao e transitavel" (260). A situagao dos colonos com lotes nas 

partes mjais distantes, correspondentes a zonas de cabeceiras, 

nao so era pior pela distancia em si, como pelo fato de serem 

obrigados a enfrentar terrenos be{m mais acidentados, em areas 

de altitudes mais elevadas. 

(257) REICHHART, Pastor — Relstorio manuscrito citado. 
(258) ESCRIT6RIO DA COLONIA SANTA MARIA — Resposta re- 

tificando aCirmagao do Pastor Reichhart, in "Deutsche Zeitung", 
Sao Paulo, 31-X-1931. 

(259) Idem. 
(260) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeinde zu 

Santos", n.0 4, 5.° Ano, novembro de 1931. 
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Uma via de acesso a Colona foi tentada varias outras ve- 

zes, quatro ou cinco, inclusive unla que repetia a do Taquari, 

agora aproveitando o vale do rio das Minas, semjpre com o in- 

conveniente, todavia, de ter que ser corrijpletada via mar. A 

ultima tentativa, efetuada pelo D.E.R., data de 4 anos. A es- 

trada deveria partir do myinusculo povoado de Itapitanguf, ao 

norte de Cananeia, ja no continente, seguir diregao grossei- 

ram/ente sudoeste para atingir o rio das Minas e dai a Colonia. 

Foi aberto um primeirc trecho ate aproximladamente o porto 

das Minas. Entretanto, apesar dos razoaveis cortes, aterros e 

obras de arte feitos no trecho completado, ela nao foi avante 

e, inclusive, de um ano para ca (1958) foi completam^ente aban- 

donado o trecho ja construido. Tivemjos oportunidade de per- 

correr a referida estrada, em pessimo estado, e fomos obriga- 

dos a parar no km. 10 eml virtude de uma ponte ter sido arrui- 

nada pelas aguas das cheias de um ribeirao. 

A verdade e que unda via de acesso satisfatoria, pela qual 

tanto espepraram os primeiros colonos, nao foi criada ate os 

nossos dias. A produgao que eventualmente pode ser oferecida 

ao com)ercio ainda se ressente de dificuldades de transporte 

nao muito diferentes daquelas dos primeiros anos da Colonia. 

Para viajar-se de Cananeia e Santa Maria, ou vice-versa, ha 

necessidade praticamente de umj dia, partindo-se pela manha 

e chegando-se ao anoitecer, isso se o tempo estiver bom e nao 

criar dificuldades, especialmente no trecho do mar. Nao esta- 

mos longe, portanto, das "10 a 15 horas, conformfe o tempo", 

a que se referia o pastor evangelic© de Santos, em 1931 (261). 

Em face dos problem^s referidos, fundamentais para o de- 

senvolvirriento de qualquer iniciativa de colonizagao de areas 

novas, os colonos nao demorarami a concluir nao valer a pena 

plantar mais do que necessitassemf para o proprio ^consume. 

Dai a economia da Colonia, ja no imcio da decada de 1930, es- 

tar praticamente caracterizada por ser quasi fechada, visan- 

do auto-suficiencia. Toma-se evidente, entretanto, que nao 

era possfvel produzir tudo quanto necessitassem, pois as con- 

(261) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeinde zu 
Santos", n.0 4, 5.° Ano, novembro de 1931. 
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digoes locals nao podiami favorecer o surgimonto de atividades 

industrials, de artesanato, ate mesmo de industrias domesticas, 

que completassem| as necessidades satisfeitas pelo cultivo do 

solo. 

As principals decorrencias nao se fizeram esperar. A agri- 

cultura tornou-se rapidamente uma atividade baseada no sis- 

tema de roga, esbogando-se um itinerantisnno dentro da pro- 

priedade, favorecido pela pequena area cultivada. Arroz, mi- 

Iho, um pouco de feijao, algumja cana e pes de fumo teriam 

sido a base do sistema .A criagao adequou-se a ele, com al- 

gumas cabegas de animals de pequeno porte, porcos e galinhas. 

Em 1932 ainda nao existiam em' toda a Colonia neml gado lei- 

leiro, nem mesmo animpis de tragao (22). 

O padrao de vida dos colonos, nos primeiros anos, foi ne- 

cessariamente muito baixo, e muitissimas foram as privagdes 

que sofreram. Praticam£nte sofriarn um processo de acomoda- 

gao as condigoes em) que tiveram que viver, miimletizando-se a 

elas e assemelhando-se sempre mais ao tipo de vida dos isola- 

dos "capuavas", caboclos mpradores das areas mais afastadas 

dos eixos de comjunicagao da Baixada do Ribeira. 

O isolamento em que viveram os colonos teve repercussdes 

de outra natureza. Emjbora tivesse sido criada uma escola na 

chamada sede da Colonia, junto ao rio Branco do Taquari, ela 

nao pode satisfazer a todos os moradores, dadas as distancias 

a percorrer dentro dos li'piites da propria Colonia, e dado o 

estado dos caminhos. A assistencia espiritual, a gente que sen- 

tia dela necessidade, so foi possivel gragas as visitas que o 

pastor evangelico de Santos fez durante alguns anos. Mesmo 

assim1 a intervalos muito longos, e sem regularidade. A pre- 

senga de colonos catolicos, dado que os existiam — em 1930 

so os alebiaes eram g0 (263) — nao justificou qualquer tipo de 

assistencia regular. A comunidade que normjalmente teria que 

se formar praticamente nao chegou sequer a se esbogar. 

(262) REICHHART, Pastor — Relatorio manuscrito citado, 
(263) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeide zu 

Santos", n.0 2, Ano 4.°, agostode 1930. 
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Em face do con junto de elennentos lemibrados, compreen- 

de-se que nao todos os colonos teimassemj em permanecer na 

area. A partir de 1930 algumas farrfilias retiraram-se avolu- 

miando-se seu numjero nos anos seguintes. As primeiras fami- 

lias a se retirarem foraml principalm/ente as alemas, seguidas 

pelas austrfacas. Em certos casos, familias deixavam-se ficar 

na Colonia por nao ter elementos para sair, ou por um justifi- 

cado apego ao lote colonial que constituia seu unico patrinc^onio. 

Segundo manuscrito quase certamente datado de outubro de 

1932, naquela ocasiao o numero de familias ainda residindo 

na Colonia baixara para apenas 38 (264), Por outro lado, dado 

que a atividade agricola por si so nao poderia satisfazer nem 

mesmo as necessidades basicas, tornou-se comfum, para mtxi- 

tas familias, a dona de casa ou as filhas, as vezes mae e fiihas, 

deixarem a Colonia por uns meses em cada ano par se empre- 

garem em Cananeia, ou por mais tempo, para obter emprego 

em industrias, ou comlo domiesticas, em Santos e ate mesmo 

em S. Paulo (265). 

E' evidente que dessa forrr^a a famllia deveria se ressentir 

da falta de um ou mais bragos, para uma lavoura ja precaria^ 

mas tambemt deveria se ressentir como unidade de vida fa- 

miliar (266). Efn certos casos, quando o numero de homens 

era maior, varios irmaos, por exentplo, entao um ou mais- 

deles tambem buscavamJ Cananeia para, comJ outras ativida- 

des, complemjentar as m^ntidas na Colonia. Ainda hoje, entre 

as poucas familias que nela permanecem, a maioria mantem 

atividades outras em Cananeia. 

As conseqiiencias da revolugao paulista de 1932 contribui- 

ram(, por sua vez, para que se definisse na Colonia um, estado 

de decadencia, apesar de algumas novas modificagoes sobre- 

vindas. Em 1933 foram| iniciados os trabalhos da estrada para 

o porto do Taquarf (267), enquanto que a area da bacia desse 

(264) REICHHART, Pastor — Relatorio manuscrito citado. 
(265) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeinde zu 

Santos", n.0 4, ano 5.°, novembro de 1931 e REICHHART, Pas- 
tor, Relatorio manuscrito citado. 

(266) REICHHART, Pastor — Relatorio manuscrito citado. 
(267) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeinde zu 

Santos", n.0 12, Ano 6.°, junho de 1933. 
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rio acrescentouse a do Ypiranguinha, com a Fazenda Assento 

do Salto do Ypiranguinha (268); por outro lado, a responsa- 

bilidade do empreendimento passou para a empresa "Sao Pau- 

lo Development Company", de Londres, entidade fundada por 

urrt antigo conselheiro da embaixada inglesa no Rio de Janei- 

ro (269) e que ja possuia terras contratadas para colonizagao 

ao sul do rio Taquari e seu afluente Engenho contfguas as da 

Colonia Santa Maria. O proprio prego das terras subiu, dupli- 

cando desde a fundagao da Colonia. A partir de 1933 o lote de 

10 alqueires passou a custar 4:000$000, o pagarhento sendo efe- 

tuado com 1:000$000 a vista e os restantes 3:000$000 em tres 

prestagoes anuais a comegar depois do segundo ano de per- 

manencia e trabalho na terra (270). 

A elevagao dos pregos das terras poderia nos fazer pensar 

em uma retomada do desenvolvimiento da Colonia. Ela foi, 

entretanto, principalm(ente conseqiiencia da valorizagao decor- 

rente da presenga de benfeitorias com a fixagao de algumas 

dezenas de colonos em area anteriormente praticamente des- 

povoada. O processo de decadencia continuou em seguida. A 

serraria nao pode subsistir, sempre por deficiencia de comuni- 

cagoes, o mesrmo acontecendo com pequeno engenho para 

aguardente. 

Em 1937, segundo o pastor evangelico de Santos, cujas in- 

formagoes foram tao preciosas, seus habitantes haviam melho- 

rado um pouco, pois possuiam cavalos para carga e varias va- 

cas, podendo obter leite, manteiga e queijo (271) e, em 1939, 

quando do inicio da segunda Grande Guerra, nos tres nucleos 

m,ais ou menos definidos de "Santa Maria", no rio Branco do 

Taquari, do "Novo Nucleo", no rio Pequeno, e do "Ypiran- 

guinha", no vale do fnesmp nom;e, viviam' ainda cerca de 30 

(268) Kolonie Santa Maria, artigos in "Deutsche Zeitung", 1926 a 
1933 

(269) ESCHIT6RIO DA COLONIA SANTA MARIA — Resposta re- 
tificando afirmagao do Pastor Reichhart", in "Deutsche Zeitung, 
31 outubro de 1931. 

(270) Folheto de propaganda da Colonia Santa Maria, 1933; Kolonie 
Santa Maria, in "Deutsche Zeitung", 2 de dezembro de 1933. 

(271) "Mitteilungsblatt der Deutschen-Evangelischen Gemeinde zu 
Santos", n.0 3-4, Ano 11.°, setembro-outubro 1937. 
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lamilias de antigos colonos. Ent 1942, quando o Brasil decidiu 

participar da conflagra^ao contra o Eixo, a maioria dessas fa- 

iriflias, consideradas suditas de pals inimigo, teve que se reti- 

rar, dado que a area em questao, litoranea, foi considerada de 

valor estrategico. Ficaram apenas aquelas que, embora de lin- 

gua alema, tinham outra nacionalidade. Desde entao nao hou- 

ve mais nenhuma tentativa seria de retomar o desenvolvinVen- 

to da Colonia. 

Segundo pudemos observar, atualm^ente so vivem na Co- 

lonia cinco famflias de antigos colonos. Mesmo estas, puderam 

permanecer porque aliaram, ao aproveitan^ento de um ou mais 

Jotes, outras atividades, geralm;ente comerciais, em; Cananeia. 

Nos ultimos tres lustros, entretanto, a area sofreu uma pene- 

iraqao por parte de famolias caboclas, hoje totalizando talvez 

150 ou pouco menos. Estas, cuja condiqao de moradores parece 

nao ser semi! ^re acompanhada pela de proprietarios das terras, 

nivelaram o aproveitamento do espago agricola da area as con- 

digoes tradicionalmiente dominantes nas partes mais afastadas 

da regiao do Ribeira: sistema de economia fechada, caracter;- 

yado pelo baixo padrao de vida dos habitantes. 

Por volta de 1955-56 algumas familias japonesas estabele- 

ceram-se no vale do Assungui, outro formador do rio das Mi- 

nas, com mais uma tentativa de esbogar a form^agao de uma 

nova colonia. Esta tentativa taxnbem foi infrutifera, pois que 

cs novos colonos esbarraram! praticamente com' as mesmas di- 

ficuldades de ha 35 anos, a falta de acesso a rwercados. Hoje 

ai permanecem apenas duas familias, que talvez tambem 

venham a desertar. 

O que resta da tentativa de colonizagao e bem| pouco. Al- 

gumas famiilias que em| grande parte perderam seus tragos 

culturais de origem, parcialmente acabocladas que se encon- 

tram; caboclos que de qualquer forma teriam terminado por 

ocupar a area, dentro de sua mobilidade emj busca de zonas 

livres para suas rogas; alguns caminhos, varios abandonados, 

algumas instalagoes e culturas dos que ainda ali vivem. O ho- 

mem mal arranhou a superficie da area que nos interessa. Sua 

atividade nao foi suficiente para neutralizar o dontanio do exu- 
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berante revestimento vegetal representado pela floresta tro- 

pical um|da. A mata esta conservada em sua maior parte e 

a populagao de Cananeia e arredores refere-se a Santa Maria 

como "sertao", ainda pouco conhecido e inospito. Praticamen- 

te trata-se ainda de um espago a organizar. 

Significative e o fato, todavia, de que muitos dos colonos 

que abandonaram Santa Maria nao venderam seu lotes. Al- 

guns porque nao encontraram, em epoca dificil como a em' que 

sairarr^, quern os comprasse; outros porque ainda esperavam 

voltar, quando melhorassem as condigoes relativas a transpor- 

tes. As terras sempre constituem um patrimonio, e alguns co- 

lonos antigos, agora residentes en\ Piedade ou Sao Paulo, ten. 

pago regularmente as taxas devidas para manter sua posse. 

As terras da Colonia sao consideradas ferteis, emfcora sem os 

exageros divulgados pela empresa de colonizagao, e seus pro- 

prietaries conservam a esperanga de que elas acabarao por re- 

tribuir o sacrificio que fizeram. Tal esperanga, entretanto, 

parece que deve se desvanecer frente a estradas abandonadas 

ou a um dia de viagem de Cananeia a Santa Maria. 

Talvez a antiga area de colonizagao possa vir a conhecer 

maior desenvolvimento, ainda em bases de especulagao, porem 

com! a aplicagao de solidos e racionais prinefpios capitalistas, 

desde que por ela venham; a se interessar particulares ou em- 

presas copi capitais suficientes, agora que o acesso ao vale do 

Ribeira se torna mais facil com1 a abertura da estrada federal 

entre Sao Paulo e Curitiba. 

As Colonias Japonesas 

A colonizagao por parte de elementos japoneses ,de algu- 

mas areas da Baixada, constitui, no seu con junto, uma inicia- 

tiva cujos resultados, se nao sempre satisfatorios, foram, en- 

tretanto, indiscutivelmente superiores aos de Pariquera-Acu, 

e, princpalmente, aos de Cananeia e Santa Maria. Relativa- 

mente a estas, as colonias com elementos japoneses podem ser 

consideradas como exemplos mais positives. 

A presenga japonesa na Baixada do Ribeira e relativamen- 

te recente, pois que estamos prestes a completar cinquenta 
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anos, desde a chegada dos primeiros colonos na regiao. Por 

outro iado, prende-se aos proprios primordios da imigragao 

japonesa no Brasil. Realmente, os primeiros imigrantes japo- 

neses desjembarcaram no porto de Santos no ano de 1908, coma 

decorrencia da assinautra de urn contrato entre o governo pau- 

lista e a "Companhia Imperial Japonesa de Imigragao", pelo 

qual esta se obrigava a introduzir 3.000 imigrantes ,sendo as 

despesas de passagem pagas pelo E^gtado (272). Poucos anos 

depois em 1912, um novo contrato foi assinado, desta vez ja 

interessando a Baixada do Ribeira. A Companhia japonesa re- 

cebeu, por esse contrato, as seguintes vantagens: 1. Concessao 

de 50,000 hectares de terras devolutas na zona do Ribeira, a 

fim de criar uma area de colonizagao com elementos japoneses; 

2.isengao de impostos durante cinco anos; 3. recebimento da 

quantia de 10 contos de reis por grupo de 50 familias instala- 

das na area de colonizagao ,desde que ai residissem ha um ano, 

tivessem pago a primeira prestagao do lote, cultivadas as pri- 

meiras parcelas de solo e erguido a casa. Em compensagao a 

Companhia japonesa deveria, no prazo de 4 anos, introduzir 

2.000 familias e localiza-las nas terras da Colonia que deveriam 

ser divididas em lotes com 25 hectares cada um (273). 

No ano seguinte, 1913, as concessoes passaram para a "Bra- 

zil Takuschoko Kaisha" que em 1914 recebeu em doagao pela 

Camara de Iguape as terras situadas em torno do modestissi- 

mo povoado de Jiporuva (274). Finalmente, como sucessora da 

companhia acima, surgiu a "Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha", 

que passou a operar no Brasil, autorizada por decreto, em 1918. 

Di em diante ,t6da a colonizagao japonesa na Baixada foi 

de responsabilidade da referida companhia. Cremos ser inte- 

ressante, rapidamente, dar uma ideia do que era o organisma 

que passava a orentar a colonizagao japonesa na Baixada. Con- 

(272) MELLO, Astrogildo Rodrigues de — Imigragao e Colonizagao, 
in "Geografia", Ano I, n.0 4, Sao Paulo, 1935, pag. 30. 

(273) MELLO, Astrogildo Rodrigues de — Obra citada, pag. 31; RO- 
DRIGUES FILHO Agostinho — Bandeirantes do Oriente, Dra- 
ma intimo dos japoneses no Brasil, Sao Paulo, 1949, pag. 34. 

(274) RODRIGUES FILHO, Agostinho — Obra citada, pag. 34; AZE- 
VEDO, Salvio de Almeida — Obra citada, pag. 129. 
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forme as palavras de Rodrigues Filho, cujo livro e indisfarga- 

velmente laudativo da obra dos imigrantes japoneses no Bra- 

sil, a KKKK, com passou a ser conhecida, ou Companhia de 

Desenvolvimento Industrial, era filial no Brasil da Companhia 

Imperial de Imigragao, com sede em Toquio, e representava 

urn capital de 9 milhdes de yens. A Companhia da qual era fi- 

lial "abrangia um amplo programa, em suas atividades varias 

complexas incluiam-se j imigragao, agao em alem mar, for- 

necimento de capitals, organizagao e administragao de colonias, 

compra e venda de bens imoveis, agricultura, pecuaria, pesca, 

mineragao, comissao mercantil e beneficiamento, armazens ge- 

rais, trabalhos de arquitetura, engenharia civil e obras; indus- 

trias ligadas a agricultura, publicagao de jornais, organizagao 

de companhias e agao bancaria transporte marftimo e terres- 

tre, e demais assuntos ligados a imigragao e colonizagao ja- 

ponesa" (275). Percebe-se que a representava uma organizagao 

poderosa e que, de certa forma, nao pode ser dissociada da face 

da expansao economica e polftica em que se encontrava o Japao 

na epoca. O que nos interessa mais de perto, entretanto, e que 

a presenga da KKKK fez das coionias japonesas da Baixada 

um fato inteiramente diferente das demais colonias que af fo- 

ram criadas. As japonesas surgiram e se desenvolveram sob a 

-egide de uma organizagao muito forte, e cremos que a isso se 

deve, em grande parte, o seu maior desenvolvimento. 

As areas onde se verificou o trabalho da Kaigai eram mui- 

to extensas, abrangendo tres porgoes: a maior, de 50.000 hecta- 

res, cujo processo definitive de entrega por parte do governo 

paulista somente se encerrou em 1931. estendia-se em torno do 

modesto nucleo de Registro, na margem direita do Ribeira; a 

^egunda, com superffcie bastante grande, pois que media 24.994 

hectares, foi adquirida pela Kaigai e dispunha-se ao norte do 

antigo bairo das Sete Barras, na margem esquerda do Ribeira; 

a terceira e menor das tres, finalmente ,cedida pela Camara 

Municipal de Iguape, compreendia 859 hectares, somente, e si- 

tuava-se tambem junto a margem esquerda do Ribeira, pouco a 

<275) RODRIGUES FILHO, Agostinho — Obra citada, pag. 32. 
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noroeste de Iguape, em torno do povoado de Jiporuva. Trata- 

va-se, portanto, de um total de 75.853 hectares, ou seja, mais 

de 30.000 alqueires, uma superficie realmente consideraveh 

principalmente se comparada com as superficies das colonias 

ja existentes, como a de Pariquera-Agu. Tomando-se como 

base um loteamento em torno de 25 hectares, ai poderiam ser 

criadas cerca de 3.000 propriedades. 

A distribuigao geografica das tres glebas era, sem duvida, 

muito mais favoravel que as terras de Pariquera-Agu ou as da 

Colonia Santa Maria, que iria ser criada mais tarde. Distri- 

buiam-se, se bem que separadas entre si, por uma faixa que 

tinha no rio Ribeira seu eixo longitudinal. Podiam desde logo 

contar, como e natural, com a via fluvial para as suas necessi- 

dades de circulagao. Por outro lado, a nao ser nos casos das 

terras do Ribeira litoranea, em torno de Jiporuva, situavam-se 

em areas de baixas colinas, geralmente a margem das zonas 

propriamente de varzeas, e portanto, em grande parte ao abri- 

go das inundagoes. 

As tres areas correspondeu a criagao de tres colonias: a de 

Registro, sem duvida a mais importante, a de Sete Barras e a 

de Katzura, em torno de Jiporuva, esta a mais antiga, pois que 

foi a primeira efetivamente organizada, embora suas terras 

tenham sido doadas posteriormente as de Registro. 

O loteamento das terras em questao se fez na base de pro- 

priedades com 10 alqueires (24,2 hectares), embora as vezes 

com superficies ligeiramente maiores ou menores. Predomi- 

nou a classica divisao em lotes alongados, retangulares, com 

aproximadamente 200 m. de testada por 1.000 m. para os fun- 

dos. Sempre que possivel a orientagao para a divisao foi to- 

mada em fungao dos cursos d'agua, para os quais dispunham-se 

as testadas. De outro modo, procurou-se dotar todos os lotes 

de aguas correntes superficiais. E' preciso, todavia, lembrar 

que nao foram poucos os casos de aquisigao de dois ou mais 

lotes contiguos ,de modo que o parcelamento sugerido pelo lo- 

teamento na verdade foi mais atenuado. E' preciso ter em men- 

te esse fato, assim como agrupamento de propriedades que se 
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fizeram posteriormente ,para compreender qual a participagao 

das areas de colonizagao japonesa no regime de propriedades . 

A Kaigai orientou a colonizagao de forma a mais completa 

possivel. Alem de responsavel pelo loteamento das terras, in- 

troduziu as famflias de agricultores e promoveu a distribuigao 

dos lotes por venda. Prestou assistencia continua aos colonos 

nos primeiros anos de sua estada na regiao, preocupando-se 

para que encontrassem condigoes de trabalho satisfatorias no 

novo ambiente e, tambem, para que a eventual produgao das 

colonias pudesse encontrar escoamento e mercados. Para esse 

fim foram instaiados campos de experiencias agrfcolas, a exem- 

plo do de Registro e do Jiporuva, este especialmente com o 

fito de orientar a risicultura. Os agronomos constituiram, in- 

troduzidos pela Kaigai, desde logo elementos importantissimos 

nas tres colonias. O nucleo colonial de Jiporuva, por exemplo, 

era dirigido por um agronomo. A Kaigai preocupou-se com a 

assistencia medico-sanitaria para os colonos, introduzindo me- 

dicos que passaram a residir nos nucleos, assim como com a 

assistencia escolar, para o que logo multiplicaram-se as escolas, 

naturalmente japonesas. A primeira escola ja tinha seu predio 

em construgao no primeiro ano de funcionamento da colonia de 

Jiporuva, em 1914 (276). 

A par das medidas acima, a Kaigai organizou, e a ela vol- 

taremos outras vezes, uma densa rede de caminhos vicinais, 

especialmente nas colonias de Registro e Sete Barras, de modo 

a que todas as propriedades pudessem sem dificuldades maio- 

res ,atingir o Ribeira em um dos embarcadouros de Registro, 

Sete Barras ou Jiporuva. Dessa forma permitia-se nao so que 

a produgao dos colonos pudesse chegar ate a via fluvial nave- 

gavel mas, tambem, que se tomasse possivel e relativamente 

facil a vida de relagoes entre eles, combatendo-se o isolamen- 

to que, conforme sabemos, foi um dos maiores problemas das 

colonias alemas, italianas ou eslavas da parte meridional do 

pals. 

/ 
(276) AZEVEDO, Salvio de Almeida — Obra citada, pag. 129. 
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Para o escoamento da produgao da colonias contaram des- 

de o infcio, conforme dissemos, com a via fluvial, eixo que le- 

vava ao porto de Iguape. Ela nao era inteiramente satisfatoria, 

embora muito utilizada, e conseqiientemente houve a preocu- 

pagao de encontrar uma forma de satisfazer o escoamento da 

produgao tambem por via terrestre. Visando esse objetivo a- 

briram uma estrada ligando o porto de Registro a Juquia, para 

atingir a estagao terminal da ferrovia Santos-Juquia. Desse 

modo, evitava-se a necessidade de navegar Ribeira acima e su- 

bir o Juquia, que nao era muito facil e so se podia nos inter- 

valos entre as vazantes, atingindo-se rapidamente a ferrovia 

para Santos. Nao satisfeitos, pois, quer por Iguape, quer por 

Juquia, as colonias so indiretamente podiam, por Santos, se 

comunicarem com o planalto, decidiu-se completar o sistema 

viario com uma estrada que permitisse essa relagao diretamen- 

te. Dal a solicitagao ao governo paulista para que fosse criada 

uma estrada de rodagem desde Cotia a Juquia, para o que ofe- 

receu-se, como contribuigao, a quantia de 500 contos de reis, 

realmente vultosa para a epoca (277). A referida estrada, ja 

em adiantado estado em meados da decada de 1930, e a que 

atualmente atinge Juquia passando por Ibiuna, Piedade e Ta- 

piral. Desse modo as colonias puderam dispor de via fluvial, 

rodoviaria e ferroviaria para os mercados consumidores. 

Apesar do Ribeira continuar a ser utilizado, o comercio do 

iporto de Registro tendo passado de 395 contos em 1920 para 

2.196 contos em 1931 (278), pouco a pouco os colonos japoneses 

voltaram-se, de preferencia ,para Juquia. Tanto isso e verda- 

de que a expansao do element© japones, independentemente 

dos problemas suscitados com a guerra de 1939-45, verificou-se 

de preferencia ao longo da linha Santos-Juquia, secundaria- 

mente pela estrada de rodagem, ao longo da qual ,com Tapi- 

ral, Piedade e Ibiuna, soldaram-se com as areas de elevada 

concentragao japonesa de Cotia. Em diregao a orla litoranea a 

expansao das colonias foi descuravel e esporadica. O proprio 

(277) MELLO, Astrogildo Rodrigues de — Obra citada, pag. 48. 
(278) CRISSIUMA, Eddy de F. — Concentragao japonesa em Sao 

Paulo, in "Geografia", Ano I, n.0 1, Sao Paulo, pag. 113. 
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nucleo de Jiporuva, praticamente junto ao literal, foi o de me- 

nor desenvolvimento. Sob certos aspectos as colonias prefer!- 

ram, com o tempo, dar as costas ao mar, voltando-se para o 

planalto, nao so porque ai existiam possibilxdades mais interes- 

santes de expansao, como tambem porque com Sao Paulo ai se 

encontrava o mais importante e mais estavel dos mercados. 

As colonias japonesas tiveram, portanto, nao apenas uma 

organizagap melhor que a das demais colonias da Baixada, 

sendo criadas em fungao de um verdadeiro planejamento, como 

tambem, e reputamos este fato fundamental, sofreram muito 

menos com o problema do isolamento em face dos mercados. 

Iniciado com certa lentidao, o afluxo de colonos para as 

areas da Kaigai intensificou-se particularmente em seguida a 

primeira guerra mundial (1914-1918). Em 1914 a Colonia de 

Katzura, a primeira a receber colonos, e a primeira a ser cria- 

da no Estado de Sao Paulo, ja contava, ainda em meados do 

ano, com 115 pessoas (279). Em 1917, em toda a area ,os japo- 

neses eram apenas 269 (280), mas ao se iniciar a decada de 

1920 ai se haviam concentrado 481 famllias (281), cujo efetivo 

numerico, entretanto, nao podemos aquilatar. Em 1928 o total 

de individuos ,nas tres colonias, era de 3.561 (282), e tres anos 

depois ja ascendia a 4.378 pessoas (283). Percebe-se que o mo- 

desto afluxo, interrompido em conseqiiencia da guerra e mque 

tambem o Japao esteve envoi vi do, foi re tornado no apos-guerra 

com intensidade relativamente grande ,conforme as cifras re- 

velam. Entretanto, tal afluxo nao se cristalizou sempre em de- 

finitiva fixagao do colono. Nao sao poucos os que se interessa- 

ram pel a regiao e que chamaram a atengao para a elevada mo- 

bilidade da populagao japonesa ou oriunda japonesa (284). 

(279) AZEVEDO, Salvio de Almeida — Obra citada, pag. 129. 
(280) CRISSIUMA, Eddy de F. — Obra citada, pag. 113. 
(281) AZEVEDO, Salvio de Almeida — Obra citada, pag. 133. 
(282) RODRIGUES FILHO, Agostinho — Obra citada, pag. 35. 
(283) CRISSIUMA, Eddy de F. — Obra citada, pag. 113. 
(284) BALDUS, Herbert (e) WILLEMS, Emilio — Casas e Tiimulos 

de japoneses no vale da Ribeira do Iguape, in "Revista do Ar- 
quivo Municipal", Ano VII, Vol. LXXVII, Sao Paulo, junho- 
julho 1941, pag. 122; ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra 
citada. 
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Willens e Baldus chamaram a atengao, por exemplo, para o fata 

de ^que enquanto em 1931 a Coionia de Sete Barras contava 

com 213 famflias, por volta de 1940 nao agrupava mais de 

90 (285). A chegada de novas familias freqiientemente nao bas- 

tava, na decada de 1930, para aumentar o contingente de colo^ 

nos, dadas as constantes saidas, especialmente em diregao ao 

planalto. 

Durante o periodo correspondente aos anos da ultima 

guerra mundial (1939-1945) o afluxo de novas familias, como 

seria de esperar em conseqiiencia da interrupgao da circula- 

gao maritima, cessou por compieto. Por outro lado, nos ultimos 

anos, dado o estado de beligerancia que se criou entre o Brasil 

e os pafses do entao Eixo, inclusive Japao, as areas de concen- 

tragao dos suditos dp pais inimigo sofreram uma vigilancia espe- 

cial por parte dos poderes publicos. As colonias da Baxada, pela 

posigao geografica em que se encontravam, justificaram uma 

intervengao mais energica por parte dos referidos poderes, de 

modo que, entre outras decorrencias, tivemps a saida, mais 

ou menos forgada, de elevado numero de famflias de japone- 

ses para o planalto. Embora se tenham verificado alguns re- 

tomos, com a normalizagao da situagao, o contingente de colo- 

nos japoneses ficou bastante reduzido. Por outro lado, em 1937 

foi rescindido o contrato com a Kaigai, enquanto que, em 1945, 

a area com maiores efetivos de japoneses e descendentes, a- 

brangendo as colonias de Registro e Sete Barras, foi englobada 

no novo municfpio de Registro. A interrupgao das atividades 

da Kaigai, aliada a uma efetiva presenga de uma organizagaa 

administrativa municipal, orientada por elementos brasileiros. 

modificaram substncialmente os quadros anterores, daf por 

diante cessando praticamente o afluxo de novos colonos japo- 

neses. A retomada recente da imigragao japonesa no Brasil ra- 

ramente interessou a regiao a nao ser por poucas familias de 

agricultores e, principalmente, por alguns elementos que se 

dedicam a atividades urbanas. 

(285) BALDUS, Herbert (e) WILLEMS, Emilio — Obra citada, pag- 
122. 
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A evolugao conseqiiente a ultima guerra mundial ve-se su- 

gestivamente espelhada pelos resultados do recenseamento de 

1950. Nesse ano, em toda a area considerada no presente tra- 

balho, foram recenseados, sob a mbrica de "amarelos", por- 

tanto praticamente abrangendo todos os japoneses e descen- 

dentes ai existentes. 4.254 individuos .Repetimos que tais 

numeros sao muito sugestivos, pois que inferiores ao total re- 

lativo a 1931, quando ainda uma consideravel parte dos colonos 

era de naturahdade iaponesa. Apesar do crescimento vegeta- 

tivo, portanto, o efetivo etnico japones diminuiu, naturalmen- 

te devido a emigragao para outras partes e, ate mesmo, retorno 

para o Japao. O contingente maior continuou sendo o de Re- 

gistro (3.234 pessoas), abrangendo as antigas colonias de Re- 

gistro e Sete Barras. No municfpio de Iguape, onde se situam 

as terras da ex-Colonia de Katzura, os amarelos somavam, 

em 1950, apenas 229 pessoas. Maior importancia tinha o muni- 

cipio de Juquia com 690 amarelos, uma das areas em diregao 

as quais, como ja dissemos, verificou-se a expansao do grupo 

etnico. 

A ocupagao do solo se fez, pelo colono, na maioria dos 

casos com o cultivo dos produtos ja conhecidos na regiao, em 

certos casos ja de importancia relatUvamente grande. O colono 

japones encontrou no arroz uma planta a cujo cultivo ja esta- 

va afeito, mas cultivou igualmente, embora normalmente ape- 

nas para subsistencia, o milho, a mandioca, o feijao. Como 

culturas comerciais desenvolveu inicialmente a do arroz e cafe; 

em seguida especialmente a do cha e, mais recentemente, par- 

ticularmente por obra de "niseis", a da banana. A unica cul- 

tura nova introduzida pelo colono e que passou a dominar os 

quadros economicos especialmente de Registro, foi a do cha. 

A amoreira, para a criagao do bicho da seda, teve uma fase de 

desenvolvimento muito curto e sem maiores conseqiiencias. 

AJpesar da orientagao de agronomos e da presenga dos 

campos de experiencias, a esmagadora maioria dos colonos 

aplicou, para a organizagao do espago agrfcola, os mesmos sis- 

temas vigorantes na regiao e, para sua utilizagao, as mesmas 
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tecnicas, embora, no conjunto, fossem ligeiramente melhora- 

das. Como o caboclo, entretanto, praticou derrubadas e quei- 

madas, utilizou a enxada como utensflio basico de trabalho, 

deixou de aplicar adubagao em qualquer cultura, inclusive nas 

de maior valor e baseou os sistemas de cultura em um quase 

itinerantismo. As melhorias que se percebem nas areas de co- 

lonizagao japonesa, principalmente com o evitar queimadas 

depois da primeira safra, com uma preocupagao maior com a 

^limpa "das lavouras, ou com um ainda modesto emprego de 

meios mecanicos, nao eliminam o fato de que, na Baixada do 

Ribeira o colono japones acomodou-se aos quadros pre-existen- 

tes, recebendo, portanto, muitissimo do cabloco e nao modifi- 

cando sensivelmente seus metpdos e processes. De um modo 

geral, o fato economico mai£ significativo resultante dessa 

colonizagao foi o desenvolvimento das lavouras de cha, hoje 

uma das mais importantes de toda a Baixada e um de seus pro- 

dutos de exportagao. De certa forma as referidas lavouras ex- 

plicam porque a Colonia de Hegistro teve um desenvolvimento 

bem mais apreciavel que as de Sete Barras e Jiporuva. Re- 

gistro foi favorecida, por outro lado, por mais favoraveis con- 

digoes de circulagao ,al€m de receber uma atengao maior como 

decorrencia da Kaigai ai ter instalado suas principais ativida- 

des. Sao as mesmas condigoes que fizeram do antigo povoado 

de Registro a verdadeira "capital" das colonias joponesas da 

Baixada. Sete Barras teve como principal impecilho ao seu 

maior desenvolvimento dificuldades relativas a circulagao, da- 

do que permaneceu em isolamento maior que Registro. Jipo- 

ruva, a menor entre as tres, nao sobressaiu dado que os colo- 

nos apenas vieram aumentar os quadros regionais dos "ribei- 

rinhos" cultivadores de arroz, com pequenas diferengas, den- 

tro dos mesmos sistemas e tecnicas rotineiramente primitives. 

A presenga do colono japones na Baixada, entretanto, dei- 

xou marcas mais profundas que as dos outros nucleos colo- 

niais. Paisagisticamente as areas de colonizagao japonesas, es- 

pecialmente a de Registro, rapidamente se distinguiram do 

restante da Baixada, dados os elementos culturais nelas intro- 

duzidos pelos colonos, Tornaram-se areas com densidades po- 



pulacionais mais elevadas que o conjunto, caracterizando-se 

por um indice de humanizagao ate entao praticamente desco- 

nhecido em toda a regiao, a nao ser, talvez, em tomo de Pari- 

quera-Agu. A densidade da rede viaria, o movimento do em- 

barcadouro de Registro, a multiplicagao das cuituras, especial- 

mente as areas relativamente extensas onde a mata foi subs- 

tituida pelas lavouras de cha, sao elementos desusados nas 

paisagens regionais. 

Tais fatos seriam suficientes para diferenciar a coloniza- 

cao japonesa na regiao, das demais iniciativas que ai tivemos. 

O mais importante elemento de diferenciagao, entretanto, se- 

gundo julgamos, foi, como com propriedade se o considerou, 

o da orientalizagao especialmente de Registro e secundaria- 

mente de Sete Barras .iO fato, em suas linhas mais gerais e 

esquematicas nao e dificil de situar. Tratava-se da presenga 

de mais de 4.000 pessoas oriundas do Japao, concentradas es- 

pecialmente na Colonia de Registro, dentro de uma regiao es- 

cassamente povoada. A contiguidade das terras ocupadas por 

col on os japoneses, raramente nacionais, a presenga de um or- 

ganismo orientador poderoso como era a Kaigai, forgosamente 

deveriam contribuir para a permanencia da bagagem cultural 

de origem, particularmente por se tratar de um grupo cultu- 

ralmente tao diferente do povoador pre-existente. 

As proprias condigoes em que se verificaram aos contactos 

entre os elementos japoneses e os nacionais contribuiram para 

essa permanencia .0 elemento nacional, desde os primeiros 

tempos de colonizagao foi utilizado como assalariado pelo colo- 

no japones. Salvio de Almeida nos da notfcia da existencia de 

253 nacionais assalariados a servigo dos colonos no inicio da 

decada de 1920, numero esse que ja era de 300 em 1926, nesse 

ano sendo de apenas 20 o total dos assalariados japoneses (286). 

Quern percorre, nos nossos dias, as antigas areas de colo- 

nizagao japonesa, especialmente as zonas do cha, verifica que 

enquanto todos, ou quase todos os proprietarios sao japoneses 

ou descendentes, os assalariados sao sistematicamente nacio- 

(286) AZEVEDO, Salvio de Almeida — Obra citada, pags. 133 e 135. 
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nais. fisse fato, que naturalmente colocava o elemento nacio- 

nal em posigao socialmente inferior ao japones, acrescido pela 

circunstancia de ser o nacional da regiao tecnicanmente infe- 

rior ,evidentemente contribuiu para que o japones resistisse 

bastante ao abandon© de seus tragos culturais e a aceitagao de 

novos. A adogao, na nova terra, por parte dos niponicos, de 

um sistema de organizagao social do tipo dos "muras" da terra 

de origem, com o objetivo fundamental de manter a coesao 

social (287), foi, por outro lado, um dos mais importantes fa- 

tores de permanencia cultural. 

Geograficamente tais fatos tiveram maior importancia nas 

paisagens, especialmente na presenga da casa (288), mas tam- 

bem na formagao de um grupo etnicamente diferenciado do 

conjunto da populagao da Baixada, com bagagem social e ma- 

terial peculiar, em smtese constituindo um fato novo, com re- 

percussoes apreciaveis nos quadros geograficos da regiao em 

aprego. 

As conseqiiencias do estado de guerra entre Brasil e Japao, 

com o confisco de bens, o fechamento de associagoes niponicas, 

a proibigao da circulagao de publicagoes em lingua japonesa, a 

remogao de grupos inteiros assim como o fechamento das es- 

colas japonesas, limitandp o ensino da lingua ao recesso de uma 

parte dos lares, constituiram-se, no conjunto, em medidas re- 

pentinas, embora segundo nosso modo de ver, nem sempre 

equilibradas, que contribuiram para solapar a homogeneidade 

do grupo. 

De entao para ca verifica-se que ha um processo de acul- 

turagao, segundo nos parece bastante lento, mas cujo anda- 

mento so uma serie de estudos especificos poderia perceber. 

Nao estamos muito de acordo com Unzer de Almeida, segundo 

o qual, "dadas as condigdes de vida nucleada, em areas de fraca 

densidade demografica, habitadas por nacionais, em sua maio- 

ria de infimo padrao de vida e baixo "status" social — caigaras 

(287) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag. 79 e se- 
guintes. 

(288) Leia-se BALDUS, Herbert (e) WILLIMS, Emilio — Obra ci- 
tada. 
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e capuavas — e falta de comunicagoes com o planalto e a au- 

sencia de instituigoes nacionais atuantes, sao apreciaveis os 

indices de aculturagao dos japoneses em Registro" (289). Cre- 

mos que muitos casos, a desorganizagao decorrente das conse- 

qiiencias das medidas oficiais tomadas no periodo da guerra. 

pode fazer crer em processo mais rapido de aculturagao. Em 

todo caso, ele se processa e, inevitavelmente, repercute na vida 

da regiao e nas suas paisagens culturais. 

A heterogeneidade da populagao que se ve pelas ruas de 

Registro, os lares onde sao lidas publicagoes em lingua japo- 

nesa e ouvidas gravagoes da rdesma origem, os cinemas que 

intercalam filmes japoneses aos de outras procedencias, o ce- 

miterio que testemunha um sincretismo religiose em processo, 

os chazais da zona sul de Registro, assim como o descendente 

de japones ,mais ou menos acaboclado, ou os letreiros bilingues. 

sao fatos de um fenomeno complexo que miarca uma parte da 

Ribeira e que so parcialmente interessa especificamente ao 

.geografo. 

A ORGANIZA^AO ECON6MIC1A DO ESPAgO 

O Papel da Agricultura no Conjunto das Atvidades Regionais 

Para o geografo que percorre as diferentes partes da Bai- 

xada do Ribeira e, mesmo, para quern nao tenha formagao es- 

pecializada, nao e dificil perceber que sua economia assenta 

basicamente nas atividades ligadas ao cultivo do solo. Prati- 

camente todos os aspectos da vida regional espelham o papel 

representado pela agricultura: a relativa pobreza da vida ur- 

bana, o carater tipicamente rural da maior parte dos aglome- 

rados, as paisagens e ate mesmo o tipo de movimento que ca- 

racteriza as estradas. 

Naturalmente ,o carater agricola da area pode ser melhor 

percebido atraves das atividades de seus habitantes. Assim e 

que em 1950, de conformidade com o Censo entao realizado, 

<289) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag. 73. 
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36,2% da populagao da Baixada, com 10 ou mais anos de idade, 

dedicavam-se a atividades ligadas a agricultura, pecuaria e 

silvicultura .Na mesma epoca, a percentagem relativa a todo 

o Estado, para as mesmas ativdades, foi de apenas 21,6. Acres- 

ce que em alguns casos, as diferengas entre Baixada e Estado 

sao maiores; assim, por exemplo, no municipio de Eldorado 

39,4% da populagao dedicava-se a atividades agricolas, enquan- 

to no municipio de Jacupiranga a percentagem subia a 43,1. 

Por outro lado, e preciso qonsiderar que entre as demais ativi- 

dades, muitas existem diretamente em fungao da agricola, a 

exemplo dos transportes, comunicagoes e armazenagem, ou das 

industrias de transformagao, em sua maior parte industrias 

rurais. Significativo e, a esse respeito, quanto Unzer de Al- 

meida verificou para Registro e que, mutatis mutandi, e valido 

para a maioria dos demais centros da Baixada: "Registro e um 

municipio tipicamente rural. Sua populagao vive em fungao 

da agricultura. Os comerciantes da cidade, em sua maioria, 

sao originarios da lavoura. Aos grupos escolares situados no 

perimetto dito urbano, acorrem numerosos aiunos que residem 

na zona rural e dividem o seu tempo entre o estudo e o traba- 

Iho da lavoura. Nao ha diferenga essencial entre o modo de 

pensar, sentir. e agir das populagoes arroladas como urbanas e 

rurais" (290). Lembra, mais adiante, que "os agricultores con- 

correm aproximadamiente com 80% dos impostos pagos ao era- 

rio publico "(291), Apenas em Iguape e em Cananeia a situa- 

gao nao se apresenta exatamente como a descrita acima para 

Registro. 

O papel da atividade agricola na Baiada pode ser melhor 

apreciado quando se compara a sua participagao percentual no 

conjunto do Estado, com a da populagao. Enquanto a popula- 

gao da Baixada ,com 10 anos e mais, em 1950 compreendia ape- 

nas 0,75% daquela do Estado, a populagao comj atividades 

agricolas representava, no mesmo ano, 1,25% do total estadual. 

De um modo geral, em conseqiiencia, percebe-se na regiao 

uma grande pobreza quanto as atividades especialmente ter- 

(290) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag. 39. 
(291) Idem, pag. 47. 
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ciarias, fato que revela uma certa simplicidade de organizagao 

economica. Julgamos, de qualquer modo, desnecessario tecer 

mais consideragoes a respeito, preferindo remeter o interessa- 

do aos Quadros que vem a seguir. 

Compreende-se que, em face das consideragoes acima, res- 

saltemos, entre as atividades economicas da regiao a relacio- 

nada como o cultivo do solo. Compreende-se tambem que, para 

tal finalidade ,destaquemos as principals plantas objeto de cul- 

tivo, o que sera feito a seguir, dado que em tomo delas e que 

se organizam os quadros agrarios regionais. 

As Principals Lavouras 

Entre as culturas da Baixada do Ribeira sobressaem, pela 

area que ocupam e papel na paisagenv pela produgao e valor 

correspondente, algumas de carater permanente, como a bana- 

na, o cafe e o cha e, a maioria, de carater anual, a exemplo do 

arroz, cana, feijao ,mandioca, milho. Outras culturas, perma- 

nentes, sao a da laranja e tangerina, do cacau e da seringueira. 

Anuais sao o fumo e o abacaxi, a batata inglesa e a batata do- 

ce. Com importancia muito reduzida aparecem nunlerosas 

outras. 

Algumas das culturas citadas sao tradicionais, marcando 

as paisagens agrfcolas regionais desde os primeiros tempos da 

colonizagao, a exemplo principalmente do arroz e da mandio- 

ca ,da cana, milho e outras- secundariamente. Algumas surgi- 

ram na regiao em aprego em perfodos relativamente recentes, 

af tomando pe e introduzindo-se no quadro agricola de modo 

relativamente marcante: tal e o caso do cafe, do cha e da bana- 

na. Outras ainda, finalmente, estao sendo ensaiadas nos nossos 

dias, dependendo de alguns anos para se afirrrnarem definitiva- 

mente ou nao. Entre estas ultimas os mais notaveis exemplos 

sao o de seringueira e o do cacau. Convem, desde ja, anotar 

o fato sugestivo de que as primeiras, arroz, mandioca, etc., 

todas culturas anuais, surgiram e se desenvolveram antes de 

mais nada em fungao da subsistencia dos povadores; no inicio 

foram apenas lavouras para o consumo. AIs segundas, cafe, cha, 
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Distribuicao das atividades da populagao da Regiao do Ribeira em 

rela^ao ao conjunto do Estado <10 anos e mais) — 1950 (294) 

Atividades Total na Re- Total no % da Baixa- 

giao do Ribeira Estado da no Estado 

Agricultura, pecuaria e 

Silvicultura 

Industrias Extrativas 

Ind. de Transforma^ao 

Comercio de Mercadorias 

Transporte, comunicagao 

e amazenagem 

Ativid. Domesticas 

Outras Atividades 

Condi^oes inativas 

Populagao (10 anos e 

mais) 50.355 

676 

40.502 

1.476 

3.901 

18.232 

1.946 

862 

695 

197.269 

2.804.493 

688.493 

451.650 

6.691.114 

1.449.396 

444.720 

801.325 

248.393 

0,34 

1,44 

1,44 

0,86 

0,75 

1,25 

0,43 

0,10 

0,27 

banana, tolas lavouras permanentes, surgiram sempre com um 

carater comercial, enquanto que as terceiras, especialmente a 

seringueira, sao tambem iniciativas de agricultura com cunho 

comercial, com vistas as solicitagoes crescentes do mercado re- 

presentado pela industria. As primeiras representam a econo- 

mia agricola do passado; as segundas constituem afirmagao 

relativamente recente da grande lavoura, freqiientemente mo- 

nocultora, em bases comerciais. As ultimas, por sua vez, podem 

muito bem constituir simbolos de uma renovagao dos quadros 

economicos regionais, esbogada nos nossos dias (295). 

(294) Organizado com elementos obtidos em VI Recenseamento 
Geral do Brasil, Volume XXV, Tomo 1, pags. 132-133. 

(295) Emprega-se a expressao cultura anual ou cultura temporaria 
para todas que se fundamentam em plantas de curto cido ve- 
getativo, exigindo a repeti^ao do plantio todos os anos ou a 
intervalos de tempo pouco maiores. Por cultura permanente 
ou cultura vivaz entende-se a que se fundamenta em plantas 
de ciclo vegetativo longo, geralmente arbustivas, sub-arboreas 
ou arboreas. Quando se pretender ressaltar a presenga con- 
tinua, ou nao, de um tipo de cultura na mesma area, entao cha- 
mar-se-a a atengao para a existencia, ou nao, de rotagao de so- 
los ou de itinerantismo de culturas. 
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As Culturas Tradicionais da Baxiada 

Ao nos referirmos ao povoamento da Baixala vimos que 

am dos principais produtos, cultivados desde o primeiros tem- 

pos, foi o arroz. Surgindo inicialmente como lavoura dc subsis- 

tencia tomou-se em pouco tempo um dos caracteristicos produ- 

tos regionais de exportagao. E' uma lavoura tradicional, por- 

tanto, e seu desenvolvimento, contrariamente ao que algumas 

vezes se afirma, nao e propriamente devido a recente presenga, 

no Ribeira, de colonos japoneses. fistes ja encontraram uma 

lavoura importante, limitando-se a participar no seu desenvol- 

vimento, ja que o arroz e um dos produtos com os quais tern 

uma certa familiaridade. 

A cultura do arroz e tipicamentte ribeirinha, pois que em 

sua esmagadora maioria distribue-se por terras ao longo do 

Ribeira e de seus afluentes, especialmente nos seus baixoa 

cursos. Assim acontece em virtude de alguns fatdres que se 

conjugaram. Em primeiro lugar, a lavoura expandiu-se por 

intermedio do eixo representado pelo rio, a partir de Iguape,. 

utilizando-se da via fluvial para o escoamento da produgao. 

Em segundo lugar ,nas margens do Ribeira encontrou areas 

baixas e relativamente planas, inundaveis na maioria, de var- 

gedos, onde se estabeleceu de preferencia. Tradiconalmente e 

a zona do baixo Ribeira, no atual municipio de Iguape, a prin- 

cipal area rizicultora da Baixada. Nos vargedos do Ribeira, do- 

Peropava, Guaviruva, cultiva-se em torno de 113 dos arrozais 

de toda a Baixada. Outras areas importantes sao as dos vales 

do Jacupiranga e Pariquera-Agu, seguindo-se as do Ribeira sub- 

litoraneo. Tanto a zona lagunar de Cananeia, quanto a do bai- 

xo vale do Juquia, surgem com importancia secundaria. 

A cultura do arroz e praticada, a nao ser raras e descura- 

veis excegoes, nas mesmas bases tecnicas do passado, ou seja, 

muito rudimentares. O terreno para o plantio e sempre pre- 

parado com a queimada que, em conseqiiencia ,pratica-se anual- 

mente. A pratica da queimada e mais comoda para o agricul- 

tor ribeirinho, pois que Ihe evita o trabalho, mais axduo, de 

manter limpo o terreno. O plantio, ja bem descrito por Nice 
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Muller (296), e simiples. Normalmente utiliza-se o "chugo", um 

simples bastao, em terra que nao foi arada nem sofreu nenhum 

outro tratamento alem da queimada. Os cuidados com a lim- 

peza do terreno ,no perfodo de crescimento do arroz, sao mui- 

to limitados, as vezes praticamente inexistentes. Notamos uma 

pequena evolugao, verificada nos ultimos 10-15 anos, ja que 

em lavouras de arroz de Eldorado, Registro ou Jacupiranga, 

praticam-se algumas capinas, nao suficientes, entretanto, para 

manter limpo o terreno. 

A colheita continua sendo feita a canivete, cortando-se 

espiga por espiga, especialmente porque dessa forma, aprovei- 

ta-se melhor a produgao, impedindo-se que se perca no lodo ou 

mesmo na agua. Desde o plantfo portanto, em torno dos meses 

de novembro e dezembro, ate a colheita, especialmente vcri- 

ficava em margo-abril, as atengoes do agricultor para com a 

lavoura concentram-se no imcio e no fim do periodo vegetati- 

ve, com trabalho manual e sem nenhuma preocupagao tecnioa- 

mente mais racional quanto aos soldos ou protegao a cultura. 

Os japoneses de Jiporuva, assim como os de Registro, trouxe- 

ram algumas inovagoes ,porem nao milificando, nas suas linhas 

basicas, o sistema tradicional. A maioria procurou abolir as 

queimadas, mantendo o terreno limpo entre a colheita e o no- 

vo plantio, assim como passou a utilizar foice para colher as 

astes corrv as espigas. Todavia, cremos nao se dever superesti- 

mar a amplitude de tais inovagoes. Em Jiropuva nao sao raros 

os casos de japoneses que continuam a utilizar as tecnicas tra- 

dicionais da area de Iguape. 

Restaria lembrar que normalmente o arroz nao apauece em 

culturas associadas. Apenas uma ou outra vez tivemos opor- 

tunidade de ve-lo cultivado em area de bananais. 

O rendimento das culturas de arroz e relativamente bai- 

xo; embora as vezes atinja cifras m^aiores, raramente supera 

20 sacas (60 kilos) por hectare. De resto, os arrozais da re- 

(296) MULLER, N. L, — Sitios e Sitiantes do Estado de Sao Paulo, 
Universidade de Sao Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, Boletim 132, Geografia n.0 7, Sao Paulo, 1951, pag. 
80. 
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gifio caracterizam-se pela grande variedade de rendimento, 

entre uma e outra area, assim como pelas oxilagoes de um 

para outro ano. Como e natural, em conseqliencia oscila bas- 

tante o efetivo da produgao. A produgao de Iguape, por exem- 

plo ,foi de 350.000 sacas em 1935 (297). No infcio da decada 

de 1940 a Baixada chegou a produzir meio milhao de sacas, 

baixando para 250.000 sacas em 1946 e 1947 (298). Em 1950 

foi de 320.600 sacas de 60 kilos (299), baixando novamente 

para cerca de 200.000 sacas tres anos depois (300). Cremos que 

os elementos acima sejam suficientes para mostrar a instabili- 

dade caracteristica entre as mais importantes da rizicultura 

regional. Tais oscilagoes, por quanto pudemos observar, de- 

correm antes de mais nada de problemas ligados a estabilida- 

de de mercados. O produto nenx sempre recebe bom prego O 

conhecido "arroz de Iguape" parece ser apenas uma lembranga, 

dado que o produto atualmente e obtido a partir de sementes 

raramente selecionadas, de variedades diversas e freqiiente- 

mente ma qualidade. Por outro lado, um papel de importancia 

bastante grande deve ser atribuido aos proprietarios de maqui- 

nas para o beneficiamento do produto, freqiientemente respon- 

saveis pela distribuigao das sementes e, decorrente de seus 

interesses, pela oscilagao da produgao. De qualquer forma, a 

importancia do arroz dentro da estrutura economica regional 

decresceu, nao sendo propriamente raros os casos em que areas 

dedicadas a esse cultivo no passado, venham sendo utilizadas 

para outros produtos. E' quanto vimos, por exemplo, na zona 

de Sete Barras, onde a cultura da banana expandiu-se princi- 

palmente em prejuizo da do arroz. Em qualquer caso, ainda e 

a cultura que representa um valor de produgao dos mais ele- 

vados da Baixada. 

(297) TELLES, J. Queiroz (e) TESTA, J. —Lavoura de Sao Paulo, 
Sao Paulo, 1937, pag. 182.. 

(298) MEDEIROS, Narciso de; CUNHA, Joao Ferreira da (e) AZZI, 
Reinaldo — O Vale do Ribeira do Iguape, in "Boletim Geogra- 
fico", Ano VIII, n.0 85, Rio de Janeiro, abril de 1950, pag. 19. 

(299) VI Recenseamento Geral do Brasil, Volume XXV, Tomo 2, 
pag. 364. 

(300) Ministerio da Agricultura — Produgao Agricola em 1953. 
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A CULTURA DO ARROZ NA REGIAO DO RIBEIRA - - 1950 (301) 

• 
Municipios Estabeleci- Produ^ao Area Rendimento 

mentos c/ Ton. (ha.) Por ha. Ton. 

declaragao 

Cananeia 240 981 808 Ul 
Eldorado 1.276 2.206 2.648 0,83 
Iguape 1.893 7.791 4.446 1,75 
Jacupiranga 2.051 3.416 4.842 0,70 
Juquia 86 229 244 0,93 
Registro 1.373 4.613 4.340 1,06 
Regiao do 

Ribeira 6.919 19.236 17.328 1,11 

ESTADO 102,042 635.459 508,766 1,24 

( + ) A Hegiao do Ribeira possue 3% da produgao do Estado, em 

3,4% da area cultivada. 

A mandioca, que com o arroz constituiu o binomiio agrico- 

la que caracterizou a Baixada nos tempos colonials, ainda se 

reveste de uma certa expressao, embora esteja relativamente 

decadente. Plantada em culturas simples, especialmente na orla 

litoranea, penetrando pelo Rbeira ate Jacupiranga e Registro, 

A Cultura da Mandioca na Regiao do Ribeira — 1950 (302) 

Municipios Estabeleci- Produ$ao Area Rendimento 

mentos com Ton. (ha.) For ha. Ton. 

declaragao 

Cananeia 202 1.307 186 7,0 

Eldorado 285 583 117 4,9 

Iguape 1.032 3.776 605 6,2 

Jacupiranga 601 4.150 287 14,4 

Juquia 23 49 5 9,8 

Registro 116 935 91 10,2 

Regiao do 

Ribeira 2.259 10.800 1.291 8,3 

ESTADO 2.849 24.395 2.815 8,6 

(301) Organizado com elementos de VI Recenseamento Geral do 
Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, pag. 364. 

(302) Organizado com elementos obtidos em VI Recenseamento Ge- 
ral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, pag. 404. 
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representa, normalmente, pouco menos da metade de toda a 

produgao do Estado. Em grande parte lavoura caigara, surge 

em todo tipo de terreno, especialmente nos mais silicosos. Sua 

produgao visa particularmente a obtengao da farinha, em que 

Iguape se destaca com aproximadamente 40% do total. 

O milho, outra cultura tradicional, as vezes aparece asso- 

ciado a lavouras permanentes, embora o grosso da produgao 

resulte de culturas simples. Embora a Baixada do Ribeira pos- 

sa, no seu conjunto, ser incluida, conforme a classificagao feita 

por Schrpidt para o Estado (303), na zona da farinha de man- 

dioca, ela e, na verdade ,uma area de contacto e interpenetra- 

gao entre a referida zona e a do milho. Em todo caso, percebe- 

se que enquanto a mandioca (rama) e produto mais peculiar a 

orla litoranea propriamente dita, o milho aparece com alguma 

importancia em area sub-litoranea, especialmente em Jacupi- 

ranga, secundariamente em Eldorado e Registro. 

Contrariamente ao que sucede em outras partes da facha- 

da atlantica d oEstado, o milho da regiao normalmente com- 

pleta a seca da espiga no proprio pe, voltando-a para baixo e 

livrando-a das eventuais chuvas tardias. 

A Cultura do Milho na Regiao do Ribeira — 1950 (304) 

Municipios Estabeleci- Produgao Area Rendimento 
mentos com Ton. (ha.) Por ha. Ton. 

declarapao 

Canan^ia 134 358 206 1,73 
Eldorado 1.137 2.747 2.313 1,18 

Iguape 527 665 458 1,45 

Jacupiranga 2.007 4.634 4.312 1,07 
Juquia 43 75 99 0,94 

Registro 846 1.137 1.562 0,73 

Regiao do 

Ribeira 4.694 9.616 8.950 1,07 

ESTADO 106.184 797.795 640.128 1,24 
t 

(303) SCHMIDT, Carlos Borges — Lavoura Cai^ara, Documentarlo 
da Vida Rural, n.0 14, Ministerio da Agricultura, Rio de Ja- 
neiro, 1958, pag. 14. 

(304) Elaborado com os elementos de VI Recenseamento Geral. do 
Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, pag, 412. 
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E' signlficativo que a produgao de milho da regiao sonien- 

te esporadicamente seja orientada para a obtengao de farinha. 

Mesmo na zona de Pariquera-Agu, habitada por aprecia\'el 

contingente de descendentes de italianos, inclusive venetos, 

tradicionais consumidores de milho, a produgao da farinha e 

descurada. E' que enquanto a mandioca, a par de oferecer ex- 

cedentes comerciaveis, contribui diretamente para a dieta ali- 

mentar da populagao particulamente do caigara, o milho ve-se 

quase totalmente aproveitado por intermedio da criagao, ,es- 

pecialmente de suinos. E' significativo que Jacupiranga. Eldo- 

rado e Registro, na ordem os maiores produtores de milho, con- 

tem com os maiores contingentes de suinos de toda a Baixada, 

respectivamente 19.101, 12.681 e 5.180 em 1950 (305). 

Embora outubro e novembro constituam a epoca de maior 

freqiiencia de plantio de milho, ela pode estender-se desde 

agosto ate fevereiro. Tiverrios oportunidade de ver plantagoes 

de milho em todos os estados de desenvolvimento, desde o mi- 

Iharal novo ate a "palhada", o que indica que plantio e colhei- 

ta se verificam nas epocas as mais variadas. Utilizando-se se- 

mentes que constituem um misto de milho duro e mole (306), 

as culturas sao feitas em covas com 3 a 5 pes. Plantando sem- 

pre acompanhando os maiores declives, e fator de aceleragao 

da erosao. A produgao, quando nao consumida com presteza, 

deve ser imediatamente vendida em virtude de quase todos nao 

estarem aparelhados para a conservagao e armazenagem do 

produto. 

Menor importancia possue a cana de agucar. Cultivada 

especialmente na zona de Jacupiranga (em torno de 60% da 

produgao regional), particularmente nas terras da antiga Co- 

lonia de Pariquera-Agu, e lavoura sempre em cultura simples, 

instavel quanto a produgao e a area cultivada, que raramente 

excede 2 hectares por propriedade. Cultivada em bases ro- 

tineiras e sem qualquer preocupagao de aprimoramento tecni- 

co, tern, rendimentos muito baixos, normalmente inferiores a 

(305) VI Recenseamento Geral do Brasil, 1950. 
(306) MEDEIROS, Narciso de (e outros) — Obra citada, pag. 24. 



metade do rendimento medio das lavouras do Estado. Alem 

do melago e de um pouco de agucar preto, seu unico objeiivo 

e o de alimentar os alambiques para produgao de aguardenter 

metade da qual e obtida em Jacupiranga. 

A Cultura da Cana de Aciicar na Regiao do Ribeira — 1950 (307) 
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Estabeleci- Produgao 

mentos com Ton. 

declaracao 

Municipios 

Cananeia 

Eldorado 

Iguape 

Jacupiranga 

Juquia 

Registro 

Regiao do 

Ribeira 

ESTADO 

9 

229 

203 

203 

7 

51 

701 

5,887 

76 

2.917 

1.525 

7.154 

20 

1.220 

12.842 

4.773.607 

Area 

(ha.) 

10 

265 

155 

363 

1 

95 

884 

132.135 

Rendimento 

Por ha. Ton, 

7,6 

11,0 

9,8 

19.4 

20.0 

12,8 

14.5 

36.1 

Quer se trate do arroz ou da cana ,da mandioca ou da 

milho, ou de qualquer outra cultura temporaria ou anual, nor- 

malmente as lavouras sao pequenas, de poucos hectares. Pre- 

domina, portanto, a pequena lavoura. 

Cha Cafe e Banana — Culturas Permanentes Comerciais 

Ao quadro dominante em todo o penodo colonial ,e maior 

parte do seculo passado, de uma agricultura basicamente de 

subsistencia, tendo no arroz e na mandioca os elementos co- 

merciaveis, vieram juntar-se, em fins do seculo passado e par- 

ticularmente no seculo atual, alguns produtos novos, de cara- 

ter permanente e semlpre comerciais (308). Trata-se principal- 

(307) Organizado com os elementos obtidos em VI Recenseamento- 
Geral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II pag. 380. 

(308) Tais lavouras, dado que baseadas no cultivo de plantas ar- 
bustivas, sub-arboreas ou arboreas, sao necessariamente per- 
manentes no sentido que ocupam a mesma area durante muitos 
anos e, igualmente, no sentido de que nao implicam em reno- 
vagao anual do plantio. 
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mente do cafe, da banana e do cha, que passaram a constitulr a 

grande lavoura de tipo comercial na Baixada. 

O cafe, dos tres, foi o primeiro a surgir na regiao, pelo me- 

nos com carater comercial. A cultura do cafeeiro af se insta- 

lou e se expandiu ao decorrer do ultimo quartel do seculo pas- 

^ado, embora anteriormente ja existissem plantagoes, porem 

com produ^ao descuravel. O instrumiento de difusao do cafeei- 

ro foi a presenga do colono italiano e do polones na area de Pa- 

riquera-Agu, alguns ja tendo trabalhado em fazendas cafeicul- 

ras do planalto no tradicional sistema de parceria. 

Inicialmente cingindo-se apenas a area da Qolonia de Pa- 

riquera-Agu, os cafezais difundiram-se, se bem que de forma 

bastante descontinua, pelas colinas e mesmo pelos morros da 

zona sub-litoranea, em consequencia definindo sua area de 

maior presenga nos medios e altos vales do Jacupiranga e Pa- 

riquera-Agu, e no vale do Ribeira, de Registro a Eldorado. 

A cultura disseminou-se praticamente obedecendo as mes- 

mas bases tecnicas, em linhas gerais, entao vigorantes para os 

cafezais do planalto. Instaladas na zona sub-litoranea, por- 

tanto em areas de florestas, exigiram inicialmente o desma- 

lamento e a queimada. Em seguida instalaram-se dentro dos 

classicos moldes de dispor-se em fileiras de alto a baixo das 

colinas e morros, em espagamento de aproximadamente dois 

metros, sem nenhuma preocupagao de conservagao das possi- 

BiMdades do solo ou de protegao em face do trabalho das 

aguas superficiais. Em certos casos, como tivemos oportuni- 

dade de ver na area do Brago — vale do Batatal — os cafezais 

foram localizados em topos de morros e em vertentes por vezes 

muito ingremes, dado que a presenga do pau d'alho nessas areas 

atestava, aos olhos do agricultor, a fertilidade da terra e, con- 

forme acreditamos ter tido maior influencia, em virtude do 

trabalho de "limpa" se tornar menos necessario que nas partes 

mais baixas com vertentes suaves. 

Embora nunca tenha atingido niveis comparaveis aos obti- 

dos no planalto, a lavoura cafeeira de Pariquera-Agu e areas 

contiguas representou, no fim do seculo passado e comego deste, 

uma das possibilidades economicas de maior importancia. Nor- 
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malmente tratava-se de cafezais modestos, que raramente atin- 

giram 10.000 pes. Como culturas modestas conservaram-se nas 

primeiras decadas deste seculo. EmJ Jacupiranga, por exemplo, 

em 1934 a maioria das propriedades cafeicultoras possulam em 

torno de 5.000 pes cada. Em Xiririca, de um total de 410 pro- 

priedades cafeicultoras, 396 possuiam em tomo de 5.000 pes 

cada; as maiores atingiram 20.000 pes. Em Iguape, afora 28 

propriedades com cafezais entre 10.000 e 50.000 pes, tinhamos 

525 em que dominavam cafezais ate 5.000 pes (309). 

Compreende-se que nessas bases nao se formaram, na re- 

giao, fazendas cafeeiras do tipo que se estandartizou no pla- 

nalto, quer porque para isso nao dispunham da area necessaria, 

quer porque na Baixada praticamente em nenhum caso tive- 

mos monoculutra comercial baseada no cafe. A cafeicultura 

surgiu, sempre, em propriedades policultoras dentro das quais 

outros produtos podiam ter cartaer comercial. Compreende-se, 

tambem, que em tais propriedades nao seria possivel a presen- 

^a das instalagoes agro-industriais ligadas ao beneficiamento 

do produto. Estas foram criadas nos aglomerados — Jacupi- 

ranga, Pariquera-Agu, Eldorado, Registro — por comerciantes, 

estabelecendo-se um sistema semelhante ao vigorante para o 

arroz. 

Embora com rendimentos relativamente elevados, supe- 

riores a 100 arrobas por mil pes, a lavoura cafeeira, desde que 

foi introduzida na area em aprego, afora o surto inicial, desen- 

volveu-se lentamente e, no conjunto, decaiu, especialmente a 

partir da crise economica que se verificou nos primeiros anos 

da decada de 1930. Os cafezais foram renovados apenas par- 

cialmente, depois de 25-30 anos, e os rriais velhos, que atingi- 

ram idades de 45-50 anos, tiveram sua produtividade extraor- 

dinariamente diminuida. Alguns elementos responsaveis por 

essa decadencia, a par das crises, especialmente a citada, estao 

intimamente relacionados com as condigoes ffsicas da Baixada 

e com as tecnicas de cultivo. 

<309) TELLES, J. Queiroz (e) TESTA, J. — Obra citada, pags. 181, 
517 e 224. 
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A Cultura do Cafe na «/% Rih#jira — 1950 (310) 

Municlpios 1 2 3 4 

Cananeia 63 144 82 63.885 
Eldorado 269 234 151 114.111 
Iguape 226 11 9 6.558 
J acupiranga 455 385 386 263.776 
Juquia 19 18 23 18.600 
Registro 206 571 400 301.058 
Regiao do 

Ribeira 1.238 1.363 991 767.988 

ESTADO 65.114 864.862 1.195. 928 933.344.186 

Municfpios 5 6 7 

Cananeia 150,0 3.653 63.885 
Eldorado 133,3 46.975 128.121 
Iguape 111,0 14.920 8.655 
Jacupiranga 94,6 29.OaO 233.726 
Juquia 64,0 1.100 37.900 

Registro 126,0 77.810 301.801 
Regiao do 

Ribeira 118,0 173.488 774.088 

BSTADO 65,3 137. ,936.022 956.717.406 

(1) — Estabelecimentos com declaragao; (2) — Toneladas colhidas em 

1949; (3) — Hectares da colheita de 1949; (4) — Pes que produziram 

em 1949; (5) — Arrobas por 1.000 pes em 1949; (6) — Pes novos plan- 

tados em 1950; (7) — Pes em produgao em 1950. 

O cafe obtido na Baixada nao tem side de boa qualidade, 

a planta mais comum; tendo sido o Bourbon; e de tido duro, 

nao muito apreciado, portanto. O amadurecimento dos frutos 

nao se faz em um so periodo. E' muito irregular e, em conse- 

qiiencia, requer uma atengao, na colheita, as vezes distribuida 

por varios meses, especialmente julho, agosto e setembro. Se 

de um lado tal fato contribui ,ou poderia contribuir para se 

obter produgao mai homogenea, por outro lado encarece o cus- 

(310) Organizado com os elementos obtidos em VI Recenseamento 
Geral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, pag. 300. 
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to da produgao. Alem disso, a broca nao tem poupado o cafe da 

Baixada e, em decorrencia da tecnica de plantfo, assim como 

da ausencia de qualquer preocupagao com adubos, os solos dos 

cafezais foram fortemente desgastados, com o esgotamento pa- 

ralelo a erosao. For outro lado, os cafezais da regiao estao ii- 

vres de geada e conservam rendimento muito superior ao do 

conjunto do Estado. 

Recentemente, especialmjente nos ultimos 10 anos, assisti- 

mos a uma interessante yetomada da lavoura, nas mesmas areas 

sub-litoraneas onde se instalara ha 70 anos atras. Sem ter ca- 

rater espetacular. a retomada da lavoura cafeeira desperta a 

atengao pelas condigoes novas dentro das quais se verifica. Em 

primeiro lugar, trata-se de cafezais maiores, havendo inclusive 

um caso, o da fazenda Remanso, em Eldorado, em que se pre- 

tende plantar 100.000 pes. E' que em grande parte a retomada 

e de responsabilidade de alienlgenas, capitalistas de Sao Paulo, 

um ou outro estrangeiro ,com propriedades de algumas cente- 

nas de alqueires. Em segundo lugar, planta-se especialmente o 

cafe Caturra, ou entao, em escala menor, o Mundo Novo, aban- 

donando^se os tipos que vingaram anteriormente na regiao. 

Em terceiro lugar, cuida-se de efetuar o plantfo dentro de con- 

digoes tecnicas mais adequadas. Assim, a maior parte desses 

novos cafezais e plantada em curvas de nfvel, com aproxima- 

damente 2.400 a 2.500 pes por alqueire, e neles e comum a 

adubagao. A "limpa" chega a ser efetuada ate oito vezes por 

ano. Com o objetivo de obter cafe despolpado, constituem ini- 

ciativas que se introduzem nas palsagens da Baixada como 

elementos de renovagao radical, dado que servem a uma eco- 

nomia capitalista e nao mais ao acanhado mundo economico em 

que se enquadrava a velha lavoura cafeeira do Ribeira. Os 

cafezais que visitamos, tanto na area de Eldorado, quanto na de 

Jacupiranga, Registro ou Juquia, com 3 a 4 anos, nos fazem 

crer, apesar das ressalvas abaixo, nas possibilidades de cultu- 

ra em novas bases. 

Oomo e natural, dado que os cafezais nas condigoes acima 

sao recentes, nao existem ainda elementos muito seguros sobre 

os seus resulfcados. Toma-se possfvel visitar cafezais de dois 



— 180 — 

anos e mjeio a quatro anos muito carregados, o que leva a um 

certo otimismo quanto a essa lavoura. Entretanto, embora a 

"catagao" favorega a homogeneidade do produto ,e embora o 

cafe seja despolpado e seco em estufas, das quais ja existe uma 

dezena na Baixada, o tipo obtido parece continuar sendo infe- 

rior aos oriundos do planalto. 

Segundo se pode perceber, quer em contacto com os agro- 

nomos da regiao, quer verificando a ausencia de amparo ofi- 

cial a lavoura cafeeira, semelhante ao verificado para outras 

lavouras, nao ha por parte da Secretaria da Agricultura inte- 

resse de estimmlar a cafeicultura la Baixada. As razoes pare- 

cem ser as seguintes: Em primeiro lugar, nao seria interessan- 

A CULTURA DA BANANA NA REGIAO DO RIBEIRA — 1950 (311) 

Municipios Estabelecimentos Total 

com declara^ao cachos 

Cananeia 140 284.628 

Eldorado 301 242.314 

Iguape 865 1.163.366 

Jacupiranga 600 93.548 

Juquia 242 1.025.614 

Registro 543 1.487.131 

Regiao do 

Ribeira 2.691 4.296.601 

ESTADO 18.603 31.901.703 

Colheita em 1949 

Area Rendlmento Touceiras 

hectares cachos/Ha. que produziram 

Cananeia 223 1.276 242.066 

Eldorado 282 859 186.829 

Iguape 1.402 829 753.911 

Jacupiranga 168 556 93.548 

Juquia 1.514 677 1.002.236 

Registro 1.812 820 1.373.655 

Regiao do 

Ribeira 5.401 795 3.652.245 

ESTADO 44.878 710 24.740.936 

(311) Quadro organizado com os elementos obtidos em VI Recen- 
seamento Geral do Brasil, 1950, Vol. XXV, Tomo 11, pag. 292. 
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Efetivo das Planta^des em 1950 

Touceiras Novas Em Produgao 

Cananeia 17.869 

35.405 

204.184 

12.850 

367.000 

473.653 

212.988 

211.809 

846.818 

94.820 

1.099.339 

1.559.058 

Eldorado 

Iguape 

Jacupiranga 

Juquia 

Registro 

Regiao do 

Ribeira 1.110.961 4.024.832 

ESTADO 9.088.041 28.410.874 

te estimular a lavoura cafeeira na regiao, quando oficialmente 

se tem procurado reduzir e racionalizar as lavouras do Estado: 

em segundo lugar, a area, conforme foi lembrado, nao oferece 

condigoes para bebida mole, nao se falando nas condigoes lito- 

sanitarias nem sempre favoraveis; em terceiro lugar, e consi- 

derados os itens acima, cabe mais o estfmulo a outras lavouras 

que, na regiao, podem apresentar rentabilidade superior. 

A da banana foi a segunda lavoura permanente, introdu- 

zida na Baixada do Ribeira no seculo atual. A bananicuitura 

comegou a interessar a regiao especialmente a partir da decada 

de 1930, embora anteriormente ja existissem pequenas lavouras, 

mas sem expressao. Penetrou na regiao ao longo da faixa de 

terras marginais a linha Santos-Juquia, desde entao adquirindo 

importancia em todos os seus municfpios. 

Representando talvez a lavoura de m^ior importancia da 

Baixada, concentrou-se, entretanto, de preferencia em algu- 

mas partes. Assim, encontramos os maiores bananais da Bai- 

xada no municipio de Juquia, os mais antigos; no municfpio de 

Iguape, especialmente no Baixo curso do Ribeira e no vale do 

Peropava, e no municfpio de Registro, sempre junto ao Ribeira 

e nos baixos vales de seus afluentes, especialmente na area do 

atual municfpio de Sete Barras, onde penetrou a partir de 

Da varidade Cavendishii, banana nanica, e cultura essen- 

cialmente commercial. As culturas localizaram-se em areas de 

1940. 
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varzeas — "vargedos" — em. terras relativamente boas, fre- 

qiientemente subindo os morros. Em varias partes, como la- 

voura mais rendosa, substituiu outras culturas, especialmente 

o arroz. Tern justificado uma atengao maior por parte do agri- 

cultor, preocupado com a drenagem das terras alagadigas, com 

a limpeza periodica — tres vezes ao ano (312) — e, conforme 

ja acentuou Nice Muller (313), ate mesmo com o prepare do 

terreno, nem sempre efetuado na base da queimada. especial- 

mente nas areas que ja foram desmatadas para outras culturas 

anteriores. 

A formagao dos bananais da regiao normalmente veriti- 

ca-se por empreitada. O empreiteiro ,em troca de Cr.$ 14,00 

(agosto 1960) por pe plantado, quer em varzea, quer em moiro, 

deve entregar o bananal ja formado, com pelo menos 30% ca- 

cheado. A entrega ao proprietario geralmente se faz depois de 

10 meses, ja que com 8 meses o bananal comega a cachear. 

Nesses casos o priprietario somente interfere diretamente nos 

trabalhos de plantfo quando se torna necessario replantar em 

virtude de possfveis falhas no bananal. 

Embora o sistema de empreitada seja o preferido, ha ca- 

sos, nao parecendo muito numerosos, em que o bananal e en- 

tregue a meia; nesses casos o proprietario forma o bananal, 

entregando-o ao meeiro que, morador na propriedade, torna-se 

responsavel pelos servigos de limpeza e de colheita. 

A formagao de bananais em varzeas e morros e feita em 

condicbes semelhantes dado que as dificuldades normals as 

areas acidentadas sao corr^pensadas pelos trabalhos exigidos 

pelas varzeas, a exemplo dos servigos de drenagem. 

O plantio verifica-se de preferencia entre agosto e janeiro, 

podendo estender-se ate abril. Para cada alqueire plantam-se 

de 1.800 a 2.000 pes pouco mais ou menos. 

de 1.800 a 2.00 Opes pouco mais ou menos. 

(312) MULLER, N. L. — Obra citada, pag. 83. 
(313) Em muitas areas a "limpa" na pratica verifica-se no decor- 

rer de todo o ano. Alguns proprietarios tentaram atenuar o 
trabalho de "limpa" com o plantio da leguminosa "kudzu", 
porem sem resultados. 
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A coiheita, podendo ser distribuida de 15 a 15 dias faz-se 

no decorrer de todo o ano, embora sofra uma diminuigao de 

intensidade nos meses de invemo dado que a frutificagao se 

loma mais lenta. 

Com a colheita a lavoura se refaz expontaneamente, pois 

que cada bananeira origina uma touceira de 4 filhotes, A plan- 

ta que cacheou e cortada, deixando-se dois de seu filhotes. 

Recentemente verifica-se uma expansao dos bananais pe- 

los morros, especialmente na area de Juquia. Ali^s, a cultura 

expandiu-se pela encosta inferior da serra de Paranapiacaba 

em diregao a Tapirai, ja fora da area que nos interessa, atin- 

gindo altitudes ate de 600 m. Em Iguape e Sete Barras conser- 

va-se fiel aos vargedos. Os rendimentos tornam-se mais baixos 

nas areas de morros. O fato pode ser observado em Juquia, 

onde normalmente o rendimento e de um quarto inferior ao 

dos bananais de Iguape e Sete Barras. 

Tal expansao se justifica pelo valor da lavoura, responsa- 

vel, na regiao, tambem por um espagamiento exageradamente 

pequeno entre as touceiras, com o fito de melhor aproveitar o 

terreno. Tal fato pode ser verificado no rendimento por hecta- 

res, que na Baixada e maior que no conjunto do Estado (795 

cachos para 710 em 1950). Esse resultado, normal em lavouras 

relativamente novas de zonas de terras predominantemente 

baixas tende, entretanto, a decrescer, caso nao seja racionali- 

zada ou definida melhor a escolha das areas e melhorado tec- 

nicamente o plantio. < 

Como cis demais culturas da regiao, a da banana tambem 

e muito parcelada em propriedades relativamente pequenas. 

Tal parcelamento e visivel especialmente em Iguape e Sete 

Barras ,aqui verificando-se maior homogeneidade, com- proprie- 

dades com 2.000 a 3.000 touceiras. Menor parcelamento obser- 

va-se em Juquia, onde ja se entreve a presenga das grandes 

"plantations" caracterfsticas da linha Santos-Juquia. 

A terceira lavoura a que nos referimos e a do cha preto. 

Introduzido na regiao ha cerca de 50 anos, tern a particulari- 

dade de estar intimamente relacionada com a colonizagao ja- 

ponesa, sendo estes e seus descendentes os que a ela se dedi- 
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cam. Dentre todas as culturas que ja fizemos referenda, e a 

que &e encontra especialmente mais concentrada. A paisagem 

do cha e tipica do municfpio de Registro, especialmente da par- 

te sul, no distrito do mesmo nome. Fora dai ela so aparece 

esporadicamente. 

A planta difundiu-se imicamente pelas areas de colinas e 

terragos ,ou ainda de morros, de solos predominantemente aci- 

dos, com terrenes enxutos, evitando, sistematicamente as terras 

mais baixas e mais umidas. 

E' interessante notar que a area teicultora da Baixada so- 

bressae pela originalidade de encontrar-se em uma zona de 

baixas altitudes, ja que ao que saibamos ,normalmente as prin- 

cipals lavouras desse produto, em Ceilao ou Assan, no extre- 

mo oriente ou na Africa Oriental, encontram-se em altitudes 

relativam,ente elevadas. 

As variedades cultivadas sao tres: "Chinesa", "Assan" e 

"Minas", que resulta do cruzamento entre Assan e Chine- 

sa (314). A variedade chinesa, inicialmente predominante, es- 

ta em regressao, conforme informagoes obtidas na Standart 

Brandt, sendo substituida principalmente pela Assan. Entre- 

tanto, conforme ainda informagoes locais, o cha "Assan" nor- 

malmente nao e puro, ja sendo resultado de um cruzamento 

com o chines. 

O plantio de cha se verifica no perfodo das aguas de setem- 

bro a novembro, apos derrubada e queimada, especialmente se 

se tratar de terreno com mata. Utilizam-se tanto sementes, 

que possibilitam maior selegao, quanto estacas, embora em 

menores proporgoes. Nos dois primeiros anos, enquanto as 

plantas sao pequenas, nao e raro que, intercalados, sejam cul- 

tivados o milho e o arroz. Mais tarde, dado que o cha por si 

so ja e bastante esgotante, exclui-se qualquer forma de asso- 

ciagao. Com a finalidade de homogenizar o chazal, sao replan- 

tadas as mudas que morreram ou que, inadvertidamente, fo- 

ram cortadas em trabalhos de capina. 

Com dois anos e meio a planta comega a produzir, a piodu- 

gao tornando-se comerclavel com tres anos. Nos chazais bem 

(314) MEDEIROS, Narciso de (e) outros — Obra citada, pag. 24. 



— 185 - 

tratados, normalmente ha necessidade de quatro a cinco ca- 

pinas por ano. Ainualmente, de junho a agosto, as plantas so 

frem uma poda bruta, utilizando-se para isso a tesoura Por 

outro lado, uma poda leve e praticada manualmente durante 

loda a colheita. A colheita verifica-se em um longo pen'odo que 

se estende de setembro ate abril, as vezes ate maio inclusive^ 

favorecida por um,a contmua brotagao, dado o curto penodo 

seco existente na regiao. Sao colhidos os brotos tenros, ainda 

nao demasiadamente endurecidos. fistes ultimos, a medida que 

se processa a colheita, sofrem a poda leve a que ja nos releri- 

mos. Totalmente feita a mao, a colheita verifica-se na mcsma 

planta de dez a dez dias, em outros casos com intervalos meno- 

res, de oito a oito dias; mensalmente, regra geral, cada pe sofre 

tres colheitas. A colheita mecanizada do cha praticamente 

nao e possivel, dado o carater irregular da brotagao das piao 

tas. 

A quase totalidade dos trabalhos de colheita e efetuada por 

mulheres e criangas, mao de obra mais barata e com maior ha- 

bilidade para a apanha das folhas terminais. Geralmente sao 

caboclos, raramente percebendo-se a presenga do elemento ja- 

pones, que normalmente e o proprietario do chazal. Os. homens 

ei'carregam-se somente dos servigos mais pesados, tais como 

a derrubada, quando necessaria, prepare da terra e transpcrte 

da produgao (315). 

Como e natural, a cultura do cha requer mao de obra nu- 

merosa, especialmente durante o longo penodo de colheita. 

fete problema da mao de obra e um dos responsaveis pela 

t specializagao em cha, por parte das propriedades maiores. 

Nelas poderfamos encontrar, como as vezes acontece, o chazal 

ao lado do cafezal. A contiguidade das culturas e interessante. 

em pnnefpio, dado que os periodos de colheita dos dois produ- 

los nao coincidem ,verificando-se uma complementagao rclati- 

(315) O elemento japones dedicou-se aos trabalhos de colheita nos 
primeiros tempos da implantagao da lavoura. Em seguida. em 
virtude da expansao das plantagoes, e das disponibilidades em 
mao-de-obra cabocla, a colheita passou a interessar apenas 
estes elementos. 
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va a esse tipo de trabalho requerido pelo cha, e que na entre- 

safra desse produto ha ainda atividades importantes pertineu- 

tes ao chazal — poda e limpesa — a presenga do cafezal viria 

acarretar series problemas de mao de obra. Dai a contiguidade 

cha-cafe ser mais comum em propriedades pequenas, ou em 

propriedades com chazal relativamente modesto. 

O plantfo do cha, em colinas como ja dissemos, se faz em 

quadro, conservando-se a distancia aproximada de 1,5 m. entre 

uma planta e outra. As fileiras, regulanssimas, dispoem-sp de 

alto a baixo das vertentes, no conjunto, e vistas a distancia, 

dando a impressao de urn cafezal com caturra novo plantado 

segundo moldes tradicionais e rotineiros. Em certos casos, 

dadas as declividades das vertentes, que podem ser pronuncia- 

das, tal forma de plantagao permite que as aguas superficiais 

removam com facilidade partfculas do solo. O fato deve ser 

destacado principalmente porque os agricultores nao ten tido 

a menor preocupagao com a adubagao. So recentemente, ultimo 

lustro, principalmente gragas a iniciativa de uma finna de 

beneficiamento do produto, interessada no aumento e melho- 

ria da produgao, particularmente na sua estabilidade, inicia-se, 

ainda timidamente, a adubagao de alguns chazais. Por onquan- 

to aplicam-se, nos casos acima, praticamente somente adubos 

quimicos, na base de superfosfatos, cloreto de potassio e sulfato 

de amonio. Esta se tentando fomentar a utilizagao de adubo 

verde. Embora haja quern julgue interessante a utilizagao do 

"mucuna", empregado em lavouras de banana, na zona do cha 

acredita-se que ainda nao foi encontrada uma leguminosa sa- 

tisfatoiiamente adequada. Adubos organicos de origem ani- 

mal estao fora de cogitagao, dado que na area as propneaades 

raramente associam a lavoura a criagao. Na pratica, ate agora, 

a unica forma de adubagao realmente efetuada e a deixar sobre 

o solo os galhos que tenham sido podados e o mato cortado nas 

eapinas. 

Nas bases descritas acima, quando o solo e rico, uin cha- 

zal pode durar 30 anos no mesmo local, enquanto que em solos 

fracos pode nao atingir os 20 anos de idade. Quando com o 

esgotamento dos solos os rendimentos nao sao mais satisfato- 
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rios, o agricultor nem sempre se preocupa em reaproveitar o 

terrene, regra geral abandonando-o para efetuar o plan tic em 

outro local, de preferencia ainda virgem de culturas, ou nao 

cultivado ha muitos anos. Desse mode verifica-se, a interva- 

les relativamente longos, uma especie de "rotagae" de solos, 

iustificada por um lento itinerantismo do cha. Guardadas as 

proporgdes, e quanto tivemos oportunidades de verificar com 

o cafe nas zonas coloniais antigas do Espirito Santo (316) 

Um colhedor pode colher de 30 a 50 quilos de folhas verdes 

diariamente, e sendo habil, pode mesmo atingir o total do 80 

qnilos, para isso recebendo Cr.$ 3,000 por quilo. A media do 

numero de plantas por alqueire e de 15.000 jemi consequencia 

c rendimento,.por alqueire atinge no maximo de 8.000 a 10 000 

quilos de folhas verdes, em casos realmente excepcionais po- 

dendo ate 20.000 quilos, esta ultima informagao aceua com 

reservas. 

O emprego de mao de obra esta baseado aproximadamente 

na utilizagao de uma famalia, cinco pessoas em media, por al- 

queire. Na fazenda Okamoto, ao sul de Registro, temos 10 fa- 

milias para tratar 50 alqueires de cha. No periodo de entre-sa- 

fra o trato do chazal normalmente ^ efetuado sem retribuigao, 

como uobrigagao" que adquire com o pagamento que e feito 

durante a safra. Cada familia mora em casa junto a porgao que 

cuida, ou junto a seu proprio "morro" de cha (317). 

Como para o cafe ou a banana, vale para o cha a observa- 

cao de que as lavouras, regra geral sao pequenas. Casos como 

o da fazenda Okamoto, com seus 50 alqueires em cha, consti- 

tuem uma excegao a regra. Um fndice do fato, por exemplo, 

pode ser obtido em fungao dos produtores cooperados da Co- 

opera tiva Agricola de Cotia. Entre eles, a menor tonelagem 

(316) PETHONE, Pasquale — A Zona Colonial Antiga do Espirito 
Santo, Trabalho inedito: 

(317) O fato de que, na expressao popular local, a referenda a par- 
te, da lavoura de responsabilidade de uma familia se faga com 
a utilizagao do termo morro, e nao talhao, quadra ou equiva- 
lente, e significative; implica em uma associagao da parte a 
cuidar com as condigoes topograficas em que se verifica a 
cultura. 
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anual lornecida e de 10. mas a maior nao ultrapassa 50. Trata- 

portanto, de plantagoes normalmente entre 2 a 5 alqueires. 

Dai decorre que as instalagoes necessarias para o beneficiamen- 

to do produto, relativamente caras, mais que para o cafe, nao 

se encontram ao alcance dos lavradores, mesmo porque nao 

teriam produgao que pudesse justificar emprego de capitals 

elevados e conservagao das instalagoes. Em consequenua a 

produgao de folhas verdes converge para usinas de beneficia- 

mento pertencentes a empresas industrials, a exemplo da iStan- 

dart Brandt, cooperativas como a de Cotia, ou grandes plauta- 

dores de cha, a exemplo de Okamoto. 

Depois de colhidos os brotos sao transportados para uma 

das referidas usinas, onde sao dispostos nas "redes", para que 

sofram um primeiro processo de desidratagao. As "redes" sao 

esteiras estiradas dentro de um galpao bem ventilado, geral- 

mente em um lo. pavimento. Ai os brotos sao normalmente 

deixados por 24 horas. Dai o produto e conduzido para ma- 

quinas onde sofre um processo de trituragao e de onde sae um 

pouco umido. Em seguida, o produto triturado e distribuido por 

''pas" — grandes bandejas de metal — nas quais permancce pa- 

ra fermentar. Dependendo do calor e umidade, ai perma-iece 

em secador a vapor ,sendo a seguir separado em diferentes ti- 

pos e embalado para o mercado interno ou para exporta- 

gao (318). 

Normalmente, apos beneficiamento, consegue-se uma quan- 

tidade de cha preto equivalente, em peso, a aproximadamente 

(318) A Usina da Cooperativa Agricola de Cotia, que trabalha com 
cha ha 15 anos, produz diariamente 3 toneladas de cha preto, 
obtendo o cha "Coopercotia" e o "Tupi", este ultimo de uma 
usina adquirida pela Cooperativa. Fabrica 13 tipos diferentes 
de cha e promove exportagao para a Alemanha (Hamburgo). 
A embalagem e feita em Registro. A Usina Standart Brandt, 
que possui o maquinario mais moderno para beneficiamento do 
cha, em grande parte e de capitais americanos e beneficia 10 
toneladas de folhas verdes diariamente. Nao possui planta- 
goes proprias, dependendo dos fornecedores. Fabrica o cha 
"Tenderleaf" para o mercado nacional e o "Amazonas" para 
exportagao, especialmente Estados Unidos (New York). A 
Usina Okamoto e o melhor exemplo de beneficiamento ligado a 
uma grande propriedade. 
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um quarto das folhas empregadas para o beneficiamenlo. A 

usina Okamoto (cha Ribeira) por exemplo, produz diariamen- 

te 2.700 a 2.800 quilos de folhas verdes, equivalendo a mais 

ou menos 600 quilos de cha preto beneficiado. A usina Stan- 

dart Brandt, que e a maior de toda a area teicultora, beneficia 

diariamente 10 toneladas de folhas verdes, obtendo aproxima- 

damene 2.500 quilos de cha preto. 

No conjunto a do cha representa em toda a Baixada uma 

das cuJturas comerciais de maior valor, com possibilidade^ ex- 

celentes dada a organizagao que garante o escoamento da pro- 

dugao, apesar de tecnicamente ainda deixar a desejar, e de es- 

tar ainda bastante distante dos rendimentos de outras meas 

teicultoras do Globo (319). Os rendimentos tern se elevado, 

entretanto, com o abandono das variedades inferiores e flxa- 

^ao, dentro do possivel, da variedade Assan, que oferece folhas 

maiores e produto superior. 

Os Ensaios Atuais — A Seringueira e o Cacaueiro 

Um dos produtos que, emibora ainda timidamente e em pe- 

quena escala, comegam a interessar agricultores da Baixada e 

c cacau. As ideias a respeito de suas possibilidades na regiao 

nao sao propriamente novas .Ja no inicio do seculo aconstlha- 

va-se os colonos de Pariquera-Agu a que paulatinamente su- 

bstituissem seus cafezais por plantagdes de cacau (320). Por 

outro lado, o Recenseamento de 1920 registrou para o entao 

municfpio de Iguape a presenga de quatro propriedades com 

plantagdes de cacau, atingindo uma produgao de 800 quilos (321). 

Ve-se que alguns colonos de Pariquera-Agu, que na ocasiao per- 

tencia ao municfpio de Iguape, tentaram modestamente, obede- 

cer o conselho que Ihes fora dado. 

De tais tentativas, entretanto, nada restou, e sdmente nos 

ultimos anos verificou-se uma volta ,agora mais seria, ao culti- 

(319) ALMEIDA, Vicente Unzer de — Obra citada, pag. 62. 
(320) KUNDT, Ernst — Obra citada, pag. 89. 
(321) Recenseamento do Brasil, realizado em 1 de setembro de 1920, 

Volume III (2a. parte), Agricultura, Rio de Janeiro, 1925, pag. 
154. 
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vo desse produto. Segundo observagoes dos agronomos da Bai- 

xada, calcula-se que neste ano de 1960 ai serao plantados cer- 

ca de 300 mil pes de cacau. So no munidpio de Eldorado ja 

existem plantados, todos recentemente, 35.000 pes, dos quais a 

metade e representada pelo cacau-branco. 

O cacau-branco esta despertando maior interesse enire os 

proprietarios da regiao. Tal se deve ao fato de que o cacau 

branco se ve utilizado para a obtengao de chocolates finos, daf 

alcangando melhores pregos. Alias, o cacau branco e produto 

menos comum no m.ercado. 

Ate agora o cacau branco cultivado na regiao tern sido 

introduzido do Sul da Bahia. Entretanto, pretende-se introdu- 

zir hibridos oriundos de Trinidad. A vantagem desses hibridos 

esta em que a fermentagao das amendoas e rapida, processan- 

du-se em 36 horas mais ou menos, enquanto que, com os tipos 

atualmente cultivados o processo de fermentagao aproxima-se 

de uma semana. 

Segundo quanto pudemos observar, a area onde a lavoura 

comega a ser implantada e, ainda uma vez, a sub-litoranea, 

interessando especialmente as terras de Eldorado, Jacupiran- 

ga e Registro. Os cacauais estao sendo formados em trechos de 

encosta, de preferencia suaves, nunca em baixadas demasiada- 

mente umidas. Preferem-se encostas de declividade suficien- 

te para conservar um pouco a umidade. De um modo geral 

trata-se das mesmas areas da seringueira. O plantfo se esta 

fazendo dentro das condigoes classicas. A mata, que ira for- 

necer sombra ao cacaueiro, sofre o "ralhamento", ou "cabocra- 

mento" (322), ou seja, ve-se desbastada no sub-bosque, deixan- 

do-se as arvores maiores de modo a formarem, com suas copas, 

uma cortina verde que abrigue o espago obtido e que sera cul- 

tivado. Nesse caso, portanto, nao se verifica a pratica da quei- 

mada. 

O plantio e efetuado em covas, utilizando-se adubagao. 

Sempre que possivel e interessante ,as covas alinham-se em 

(322) "Cabrocamento" e termo utilizado na zona de Ilheus; veja-se, 
a respeito: SANTOS, Milton — Zona do Cacau, introdugao ao 
estudo geografico, Bahia, 1955. 
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curvas de mvel. For enquanto, dado o carater muito recente 

das iniciativas, os agricultores devem freqiientemente enfren- 

tar imprevistos que irao sendo superados pela experiencia, 

adquirida atraves de sucessivas tentativas e erros. Na fazenda 

Remanso, por exemplo ,situada a meio caminho da estrada 

Jacupiranga-Eldorado, que ja possui plantados 18.000 pes de 

cacau roxo, foram plantadas, em agosto de 1959, 1.000 mudas 

de cacau branco. Foram tornados todos os cuidados, o plantxo 

sendo feito em covas bem adubadas, em curvas de nivel. De- 

pois de 15 dias do termino do plantio as mudas encontravam- 

se em situagao excelente, dada a umidade favoravel que entao^ 

prevaleceu. Em seguida, entretanto, sobrevieram cerca de 15 

dias bastante secos e em conseqiiencia as mudas ficaram gran- 

demente prejudicadas, tendo sobrado apenas 300 em bom es- 

tado. O proprietario julga que talvez tivesse sido melhor ter 

coberto as covas com "serapiera", galhos e folhagem secos, 

com o fito de conservar a umidade. Quern sabe dessa forma os 

resultados venham a ser melhores. Nao se exclui, natural- 

mente, uma remota possibilidade de irrigagao. Insucessos coma- 

o citado nao constituem, necessariamente, elementoc decisivos 

sobre a praticabilidade ou nao da cultura. A experiencia pode- 

ra, senao evita-los, atenua-los de forma satisfatoria. 

Naturalmente nao e possivel afirmar sobre os resultados 

concretos de tais iniciativas, especialmente sobic os possiveis 

rendimentos, dado que todas as plantagoes tern menos de cin- 

co anos. Entretanto, segundo os agronomos da regiao e a opi- 

niao de muitos agricultores, estes frequentemieiite fiados na- 

queles, as condigoes ecologicas para o cacaueiro, na Baixada^ 

sao otimas. 

O plantfo de cacauais, da mesma forma como as iniciativas 

no sentido de revigorar a cultura do cafe na Baixada, deve-se 

especialmente a grandes proprietarios, em sua maioria recen- 

temente instalados na regiao, trazendo consigo ama visao ca- 

pitalista das atividades agricolas. Alias, so o capital de que 

essa gente dispoe pode permitir enfrentar todos os riscos de 

uma lavoura nova como a do cacau, e cujos resultados demio- 
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rarao a aparecer, apesar da confianqa que infunde a orientagao 

dos agronomos. 

Um importante fator de desenvolvimento de tal cultura 

sera, caso realmente concretizada ,a criagao, na Secretaria da 

Agricultura, de uma Comissao do Cacau, a exemplo da ja exis- 

tente para o incentivo e orientagao da lavoura de seringuera. 

Em estado mais adiantado que as relativas ao cacaueiro, 

encontram-se as iniciativas no sentido de difundir a cultura da 

seringueira. A Baixada esta atraindo o interessu do agricultor 

pela seringueira em virtude das condigoes relativas ao regime 

termico, bastante regular, e, especialmente, a umidade elevada 

O agronomo de Eldorado despertou-nos a atengao para o fato 

de que, mesmo nao chovendo, ser muitas vezes suficiente o se- 

reno da noite. Citou como exemplo casos em que, sem ter cho- 

vido, em uma noite o pluviometro marcou 3 mm. Convem 

frizar, entretanto, que para favorecer a difusao da cultura da 

seringueira existe a disposigao de lei segundo a qual essa cul- 

tura preenche a obrigatoriedade de uma parte da propriedade 

ser coberta de floresta (325), o que e valido tambem para o 

cacau. 

No litorai sul do Estado as primeiras seringueiras foram 

plantadas ha seis anos (1953-54), na Baixada do llanhaem. Em 

seguida surgiram na area que nos interessa, inicialmente em 

Juquia e Iguape. Atualmente e lavoura que tanto pode ser en- 

contrada no vale do Juquia, quanto na zona sub-litoranea ou 

no proprio litorai. A area que no momento esta interessando 

menos a nova cultura e a de Cananeia, enquanto que, como no 

caso do cacau e do cafe, a zona sub-litoranea parece tender a 

concentrar os seus mais significativos efetivos. Da mesma for- 

ma que o cacaueiro, a seringueira esta sendo plantada de pre- 

ferencia em terrenos de colinas, com vertentes de declividade 

que atingem ate 30-35 graus. A lavoura esta se expandindo 

com relativa rapidez, sendo exemplo sugestivo o fato de, so 

nas areas de Eldorado e Jacupiranga existirem seringais'com 

um total de 230.000 pes, dos quais 80.000 foram plantados no 

<323) "O Estado de Sao Paulo^, 4 de margo de 1960. 
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ano de 1959. A freqiiencia relativamente significativa com que 

nos deparamos com viveiros, e o interesse demonstrado por 

muitos agricultores, assim como as atividades dcs agronomos 

regionais e as experiencias da Fazenda Experimental do Vale 

do Ribeira, nos fazem crer que seu ritmo de difusao tende a 

aumentar nos proximos anos. 

Toda a difusao da lavoura da seringueira se faz por in- 

termedio dos "campos de cooperagao" e com permanente assis- 

tencia dos agronomos regionais. Os "campos de cooperagao" 

sao instalalos em propriedades particulares, depois de contrato 

entre o agricultor interessado na lavoura e a Secretaria da 

Agricultura. As sementes sao vendidas pela Secretaria, para 

que o campo do "cooperador" seja formado dentro das normas 

tecnicas que serao ditadas pelo agronomo. Formado o campo, 

ele se tornara um dos nodulos de difusao da cultura, tendo em 

vista que o "cooperador" pode dispor, por venda, das sementes. 

Estas poderao, inclusive, ser vendidas a propria Secretaria, que 

as ira utilizar para fomentar a ciiagao de novos "campos de 

cooperagao". Embora a Secretaria da Agricultura oferega pela 

semente um pagamento que e inferior ao prego que solicita pa- 

ra as que dispoe, os "cooperados" tem vantagem em comprar 

e vender para ela, tendo em vista que para o que vendem re- 

cebem pagamento a vista, enquanto que para o que compram, 

pagam a longo prazoj sem juros, de ate 12 anos (,324). E com- 

preensfvel que nessas bases ultimamente tenha aumentado o 

numero de proprietaries interessados na formagao dos referi- 

dos "campos". 

O plantio da seringueira e feito tomando-se uma serie de 

precaugoes, reveladoras da orientagao racional que para ele 

esta existindo. As sementes sao semeadas em um viveiro, pre- 

parado em um canteiro de areia. Depois de cobertas com areia 

elas o sao com terra, a areia tendo a finalidade de permitir 

facil desenvolvimento das raizes, que no caso da seringueira 

sao inicialmente muito delicadas. A germinagao verifica-se 

(324) As condigoes de venda, por parte da Secretaria da Agricultu- 
ra, sao as seguintes: a muda e oferecida a razao de Cr$ 35,00. 
O lavrador podera pagar, inicialmente, Cr$ 5,25 por muda, 
Cr$ 7,00 no 9.°, 10.° e 11.° ano e, finalmente, Cr$ 8,75 no 12.° and. 
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normalmente depois de 10 a 15 dias da semeadura efetuada. O 

viveiro recebe sempre grande quantidade de agua e e mantido 

constantmente limpo. Em seguida as pequeninas rnudas obti- 

das sao transplantadas para um viveiro de terra, onde irao se 

desenvolver. No viveiro de terra as mudas sao dispostas com 

pequeno espa^amento entre uma e outra, aproximadamente 

um metro. Como experiencia, as superficies dos viveiros tern 

sido cobertas com serragem, palha de arroz ou capim seco. 

Com isso procura-se tornar desnecessaria a iimpeza da super- 

ficie com a enxada, porque sempre ha possibilidade de 41cica- 

trizar" as mudas, em conseqiiencia preiudicandr-as Serragem 

e palha de arroz deram excelente resultado, tornando-se des- 

necessaria a "limpa" e. alem disso, permitindo uma conserva- 

gao maior de umidade no solo. 

As mudas assim obtidas serao utilizadas em seguida, como 

"cavalo", para enxertfa. As mudas a partir das quais se obte- 

rao os "cavaleiros" tern sido introduzidas das plantagoes de 

Itanhaem, onde ja existem seringais em producao. O "cava- 

leiro" pode, tambem, ser adquirido ao Agronomico e geralmen- 

te o intermediario na distribuigao e a Secretaria da Agricultu- 

ra. Vem acondicionados em caixas de madeira, conservados em 

terra umida. 

A efetivagao da enxertfa verifica-se quando o "cavalo" 

tiver aproximadamente 2,5cm. de diametro a uma altura de 

mais ou menos 10 cm. do solo Normalmente, havendo entre- 

tanto variagoes ,essas condigoes se verificam depois de um ano 

e meio a partir do plantfo dos "cavalos" no viveiro de terra. 

Nao se definiu, pelo menos por enquanto, um determinado pe- 

riodo do ano para o processamento da enxertfa Na regiao ela 

tern sido feita em qualquer epoca, desde que na ocasiao da 

operagao nao chova e, desde que tanto o "cavalo" quanto o 

"cavaleiro" (com as borbulhas) estejam "dandc casca", ou seja, 

permitam que as cascas se separem facilmente quando sao 

abertas as janelinhas para enxerto. Tivemos ocasiao de assis- 

tir a esse trabalho e pudemos verificar que se trata de opera- 

gao muito delicada, da qual depende, certamente, grande parte 

dos resultados a obter. 
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Naturalmente, em seguida, procede-se a novo transplante, 

desta vez para formagao ,em definitivo, dos seringais. Para 

esse fim, a epoca aconselhada pela Secretaria da Agricultura e 

a que vai de outubro a abril, de preferencia escolhendo-se dias 

chuvosos e encobertos. 

As mudas ja enxertadas, em "tocos", depois de arrancadas 

e imlediatamente barreadas, sao plantadas em covas de 60 por 

60 cm., e 60 cm .de profundidade, esta necessaria em vista da 

raiz principal ter, na ocasiao, 50 ou mais cm. de comprimento. 

As covas, preparadas com bastante antecedencia, 15 a 20 dias, 

sao adnbadas com materia organica bem curtida e com adubo 

quimico. Segundo folhetc da Secretaria da Agricultura, 20 

litres de materia organica, 500 gramas de fosfato natural e 50 

gramas de cloreto de potassio. 

As covas devem ser dispostas em curvas de invel e obede- 

cer um espagamento de 7,0 por 2,5 m., o primeiro na linha de 

maior declividade e o segundo ao longo dos contornos. Depois 

de passados 10 a 12 anos poderao ser retiradas as arvores mais 

fracas, de modo que o espagamento, na pratica, girara em torno 

de 7 por 5 m. Nas lavouras da regiao normalmente sao planta- 

das 1.000 a 1.100 pes por alqueire. Com a eliminagao dos pes 

fracos ficam 850 a 1.000 pes por alqueire. 

Durante a epoca de plantio as cvas devem ser abundan- 

temente regadas, caso nao haja chuva. Depois de aocada a 

terra na cova ,entretanto sem toma-la compacts, el a sera pro- 

tegida com uma camada de capim seco com o fito de conservar a 

umidade, enquanto que a propria muda sera coberta por uma 

"casinha" de cana de milho ou de capim com o objetivo de pro- 

teje-la contra o vento e os raios solares. Durante os primeiros 

tempos apos o plantio limpa-se periodicamente os brotos que 

porventura o "cavalo" venha a ter, permitindo-se apenas o 

crescimento do broto oriundo do enxerto, de modo tal que a 

planta venha a ter um caule com pelo menos dois metres, sem 

nenhuma ramificagao. 

Quando necessario ,na seringueira pratica-se novo enxer- 

to — "enxerto de copa" — a dois metres do solo, com o fito de 
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combater a "molestia das folhas" (Dotidela). E' natural que 

em arvores ja adultas o "enxerto de copa" tera que ser sempre 

mais alto. 

A "molestia das folhas" esta grassando nos seringais da 

regiao e, segundo parece ,podera se tomar um dos mais serios 

problemas da lavoura As arvores doentes perdem as folhas e, 

frequentemente, especialmente se mais novas, ficam reduzidas 

tao somente ao caule. E' evidente que a produtividade em la- 

tex se ressente muitissimo, em muitos casos podendo tornar-se 

praticamente nula. Quando arvores adultas sao enxertadas a 

produgao so recomega dois anos apos o enxerto ou seja, somen- 

te depois que se reconstituiu nova copa. 

O combate a "molestia das folhas" esta se fazendo nao so 

com o "enxerto de copa" mas, tambem, com o plantio de exem- 

plares que sejam mais resistentes (I.A.N. 873, 717, ^lO e F.X. 

3.925), e com a pulverizagao das plantas com sulfato de cobre. 

Embora a Secretaria da Agricultura lembre que durahte 

os tres primeiros anos depois do plantio possam ser efetuadas 

temporarias culturas intercaladas, nos casos que conhecemos 

nao soubemos da presenga desaa pratica. Vimos, isto sim, plan- 

tio intercalado do "Kudzu", uma leguminosa perene e rasteira 

que combate o mato que pode crescer nas "ruas" do seringal, 

alem de ter fungao de adubo e proteger o solo contra a erosao. 

Com seis anos de idade as arvores ja estarac produzindo. 

Entretanto, so se tornarao adultas a partir dos 15 anos de idade, 

enquanto que a maxima produgao somente sera atingida com 

25 anos de idade. Tomando-se por base o que ja se verifica em 

Itanhaem, para a sangria das seringueiras normal mente utili- 

zam-se dois homens por alqueire. Em cada alqueire temos 

aproximadamente 1.000 plantas, no maximo 1.200. A sangria 

em cada arvore e feita em dias alternados. um sim outro nao. 

Dai decorre que cada homem podera sangrar diariamente 250 a 

300 arvores. O processo de sangria e mais racional do que o 

utilizado na Amazonia, Ali domina a sangria em "espinha de 

peixe", enquanto na Baixada pretende-se difundir a sangria 

"em espiral", que aproveita o maximo das possibilidades da 

planta, sem prejudica-la demasiadamente com os cortes. 
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Baseados nas propriedades que ja possuem seringais em 

produgao, ainda pouqirissimas, torna-se possivel ter um quadro 

sobre a extragao do latex e seu beneficiamento. 

A sangria, interessando cada arvore em dias altemados, 

como ja foi dito, normalmente e feita ao alvorecer do dia; nao 

sendo possivel (chuva ou outro motivo qualquer) entao se pro- 

cessa a tarde, com resultados menos satisfatorios. 

Cada planta fornece 15 a 20 grs. de latex par sangria. O 

latex extrafdo e levado para tanques razos, ladrilhados, para 

que coagule. Com o fito de acelerar o processo de coagulagao 

utiliza-se acido acetico ou fenico. O produto coagulado em se- 

guida e passado em cilindros com o objetivo de eliminar parte 

da agua que contem. O restante da agua ve-se elimnado por 

seca ao ar iivre e, finalmente, em estufa. Esta, aquecida a le- 

nha, mantem temperaturas entre 40° G. e 50° C., sendo o calor 

distribuido por tubulagoes. A umidade ve-se libei tada, junta- 

mente com o ar aquecido, por aberturas existentes nas paredes 

da estufa. O produto obtido e o crepe de la., com bons pregos 

no mercado. Com as sobras e materials residuals obtem-se o 

"sernambi", tambem objeto de comercializagao. 

Por enquanto nao se verifica a produgao de borracha liqui- 

da porque a maquina centrifugadora necessaria para tal fim e 

muito cara e, por outro lado, nao se justificana em face da 

quantidade ainda relativamente pequena de latex a ser benefi- 

ciado. 

Como vemos, as mesmas observagoes feitas a proposito da 

cultura do cacau poderiam ser repetidas para a da seringueira. 

Embora esta ja tenha a seu favor os resultados obtidos na Bai- 

xada do Itanhaem e em algumas propriedades da propria regiao 

em estudo, e embora viveiros e seringais ja formados deixem 

a maioria otimista sobre os possfveis resultados da iniciativa, 

a verdade e que sgmente daqui a alguna anos poder-se-ao ter 

elementos mais concretos a respeito. 

,Vale como um elemento de garantia, de qualquer forma, a 

orientagao da Secretaria da Agricultura e a receptividade por 

parte dos agricultores. 
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As Principals Lavouras Comerciais e sua Kentabilidade 

O conhecimento das formas de organizagao do espago agri- 

cola de uma area qualquer implica, necessariamente, como foi 

feito, na consideragao dos tipos de plantas cultivadas, e do pa- 

pel de cada uma delas no arranjo dos elementos paisagisticos. 

Entretanto, tal conhecimento nao poderia ser completo sem que 

fosse dada uma pequena atengao, pelo menos ,ao problema da 

rentabilidade de cada uma das lavouras, dado que a presenga 

maior ou menor, de cada uma delas no quadro regional, justifi- 

ca-se antes de mais nada pelos seus respectlvos valores. 

Em uma area como a Baixada do Ribeira, onde se assiste a 

um processo de transformagao implicando na reorganizagao do 

espago agricola com a introdugao de novas plantas (*) e, conse- 

qiientemente, de novos sistemas e tecnicas, a consideragao da 

rentabilidade se torna oportuna inclusive porque podera forne- 

cer uma orientagao sobre as possiveis caracterfsiicas de tal pro- 

cesso . 

Entre as lavouras existentes na regiao. ou em fase de in- 

trodugao, merecem uma referencia particular as do cha, bana- 

na, seringueira, e cafe. Segundo parece, sao a~ que poderao 

ter, em future proximo, maior destaque, nas paisagens agri- 

colas regionais como, de resto, ja sucede com as duas primeiras. 

Nas lavouras de cha e possivel contar com 12.000 pes por 

alqueire (4.950 pes por hectare aproximadamente). Em media 

cada pe pode fomecer 750 gr. de folhas por ano. Dai decorre 

que, em um ano, um alqueire pode produzir cerca de 9.000 ki- 

los de folhas verdes, Na safra relativa a 1960-1961 o agricultor 

recebera a quantia de Cr$ 14,00 por kilo de folha verde, dessa 

foram conseguindo a renda bruta de Cr$ 126.000,00 por cada al-^ 

queire cultivado. 

O custeio da lavoura de cha esta na dependencia principal- 

mente da mao de obra. Neste ano (1960) o prego da mao de 

obra subiu bastante, segundo informantes tendo em vista a so- 

(♦) 6 possivel falar em reorganizagao do espago agricola dado que 
as modificagoes implicam, inclusive,, em transformagao do sis- 
tema fundiario. — 
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licitagao de operarios por parte da BR2 em construgao. Acredi- 

tamos que a elevagao do custo da mao de obra seja antes uma 

conseqiiencia normal do aumento do custo de vide, dado que as 

lavouras de cha utilizam principalmente mao de obra feminina, 

nao solicitada pelos trabalhos na BR2. O fato e que a mjsio de 

obra utilizada para os trabalhos de colheita no ano agricola 

1960-1961 sera paga a razao de Cr$ 8,00 a Cr$ 10,00 por kilo de 

folha verde colhida. A manutengao ou elevagao desses niveis 

parece ser a tendencia para um proximo futuro. Nas condigdes 

acima os gastos com a colheita de um alqueire de cha ficarao 

entre Cr$ 72,000,00 e Cr$ 90.000,00, conforme o prego da mao 

de obra. 

Os gastos com a mao de obra utilizada para a colheita nao 

sofrem acrescimos sensiveis relatives aos servigos de "limpa", 

poda das plantas ou adubagao, Esta, como ja foi visto, pratica- 

mente nao existe, enquanto que os servigos de "limpa" sao li- 

mitados e os de poda freqiientemente nao oneram financeira- 

mente o proprietario porque muitas vezes estao incluidos nas 

"obrigagoes" do empregado que mora na propriedade. Por isso 

mesmo, a renda liquida de um alqueire de cha devera oscilar 

entre Cr$ 36.000,00 e Cr$ 54.000,00 pouco mais ou menos. 

As observagoes feitas ate agora referem-se, naturalmente, 

a chazais ja formados. No caso de chazais novos torna-se neces- 

sario acrescentar os gastos de formagao, muito variaveis, assim 

como o empate de capitais ate a primeira colheita. 

Considerando, agora, o produto beneficiado, chega-se as 

conclusdes abaixo. 

Para obter um kilo de cha beneficiado sao necessaries de 

quatro a cinco kilos de folhas verdes. Para efeito de rentabi- 

lidade sera preferivel o calculo mais pessimista, tomando por 

base a relagao 5 kilos de folhas para um de cha beneficiado. 

De dezembro de 1959 a fevereiro de 1960 o cha beneficiado,. 

de exportagao, foi vendido entre Cr$ 120,00 e Cr$ 180,00 por 

kilo, enquanto que o destinado ao consume intemo conseguiu 

entre Cr$ 80,00 e Cr$ 100,00 por kilo. Em margo e abril de 1960 

os valores foram respectivamente entre Cr$ 120, e Cr$ 150,00 e 

entre Cr$ 80,00 e Cr$ 90,00. 
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Considerando que todo o produto de urn. alqueire, depois 

de beneficiado, pudesse ser exportado, teriamos um valor bru- 

to de Cr$ 216.000,00 a Cr$ 324.000,00. Para o consumo interno 

os valores estariam entre Cr$ 144.000,0 Oe Cr$ 180.000,00, 

Deduzidos os gastos com a compra das folhas verdes, e nao 

considerada a mao de obra e amortizagao do capital empregado 

nas instala^oes de beneficiamento teriamos lucros liquidos en- 

tre Cr$ 90.000,00 e Qr$ 198.000,00 para exportagao e Cr$ 18.000,00 

a Cr$ 54.000,00 para o consumo interno. Naturalmente, em ca- 

ses como o da fazenda Okamoto, onde a usina de beneficia- 

mento trabalha com folhas verdes obtidas em planta^oes pro- 

prias, devem ser somadas as parcelas relativas a lavoura com 

aquelas relativas ao beneficiamento (325), 

Nos bananais, quer sejam de varzeas, quer de morro, nor- 

malmente temos entre 1.800 a 2.000 pes por alqueire (753 a 826 

pes por hectare). Sendo dominante o plantio por empreitada. 

e ficando esta em Cr$ 14,00 por pe, normalmente cada alqueire 

vem a custar entre Cr$ 25.000,00 e Cr$ 28.000,00 (agosto de 

1960). 

Os gastos com a formagao de um alqueire de bananal ra- 

ramente ultrapassam as cifras acima. Dado que o bananal, quan- 

do em formagao, e entregoe pelo empreiteiro ja em 30% ca- 

cheado, na pratica o proprietario nao tern outros gastos, no de- 

correr do primeiro ano, a nao ser os relatives a mao de obra 

para a colheita. Nos anos seguintes, aos gastos com; a colheita 

se acrescentam os de manutengao da cultura, especialmente os 

de "limpa". E' possivel considerar o custeio de um bananal for- 

mado, em cada ano agrfcola, como equivalente, aproximada- 

mente, ao de uma empreitada para forma-lo. 

Cada alqueire de bananal rende em media de 1.800 a 2.000 

cachos, pois que normalmente a produgao e de um cacho por 

pe. Como para o cha, a banana produzida na regiao destina-se 

tanto para a exportagao quanto para o consumo interno. Para 

(325) Os elementos relatives a rentabilidade do cha foram obtidos 
junto ao agronomo regional, em Registro, assim como na fa- 
zenda Okamoto, na Usina de Beneficiamento da Standar Brandt 
e na Cooperativa Agricola de Cotia. 



— 203 — 

exportagao o cacho deve ser bem formado, devendo ter no mf- 

nimo nove pencas. Um bananal com produtividade razosCvel 

deve fornecer cerca de 70% de cachos para exportagao, o "des- 

carte" (cachos menores) sendo vendido no mercado intemo. 

Em cada alqueire plortanto, nas condigoes acima, normalmente 

se obtem 1.260 a 1.400 cachos para exportagao, mais 540 a 600 

cachos para o consumo interso. Esses elementos podem servir 

de base tanto para os bananais de varzea quanto para os de 

morro, embora aqueles oferegam rendimentos maiores para ex- 

portagao . 

A banana de exportagao, envolvida em palhoes de taboa, 

peri ,palha de arroz e, excepcionalmente ate mesmo em plasti- 

co, e vendida por cacho, enquanto que a destinada ao consumo 

interne e oferecida a granel, sendo vendida por peso. 

Entre julho de 1959 e julho de 1960 os pregos obtidos por 

cacho de exportagao foram os seguintes: 

julho 1959 — Cr$. 40,00 novembro 1959 —- Cr$. 70,00 

agosto 1959 —• Cr$. 50,00 dezembro 1959 — Cr$. 95,00 

setembro 1959 — Cr$. 40,00 junho 1960 — Cr$. 50,00 

oulubro 1959 — Cr$. 45,00 julho 1960 — Cr$. 75,00 

Os pregos da banana oscilam, segundo parece, bem mais 

que os relatives ao cha. A elasticidade e decorrente antes de 

mais nada da procura que, oscilando em fungao das estagoes, 

incide inevitavelmente nos pregos de um produto que nao pode 

ser estocado. 

Tomando por base os pregos por cacho de exportagao obti- 

dos nos meses de junho e julho de 1960, cada alqueire de bana- 

nal forneceu uma renda bruta entre Cr$ 63.000,00 (1.260 ca- 

chos a Cr$ 50,00 cada) e Cr$ 105.000,00 (correspondentes a 1.400 

cachos a Cr$ 75,00 cada). 

Tais pregos sao obtidos com o produto posto na ferrovia, 

portanto, considerada a area em estudo, em Juquia. O trans- 

porte ate a ferrovia corre por conta do bananicultor e, sendo 

efetuado por caminhoes — em certos casos o meio utilizado para 

uma parte do percurso e o fluvial — fica em Cr$ 6,00 por cacho 

em um percurso de 20 a 30 km. Para um bananicultor de Ju- 
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quia, portanto ,os gastos com o frete ate a esta^ao podem atin- 

gir, sempre considerando a produgao de um alqueire, de Cr$ 

7.560,00 a Cr$ 8.400,00. Deduzidos os gastos com o frete, um 

alqueire rende, para exporta^ao, em condiQoes como as dos 

dois meses considerados, entre Qr$ 51.000,00 e Cr$ 96.000,00 

Entre Janeiro e junho de 1960 o "descarte" obteve, per to- 

nelada posta no mercado de Sao Paulo, os seguintes preQOS. 

de Cr$. 2.400,00 a Cr$. 3.500,00 

de Cr$. 2.400,00 a Cr$. 3.000.00 

de Cr$. 2.900,00 a Cr$. 3.000.00 

de Cr$. 1.900,00 a Cr$. 2.200,00 

de Cr$. 2.500,00 a Cr$. 2.600,00 

de Cr$. 2.500,00 a Cr$. 3.750,00 

No mes de agosto atingiu Cr$ 4.000,00. 

Considerando os pre^os entre junho e agosto, cada alqueire 

rendeu bruto, em "descarte", de Cr$ 16.250,00 (aproximada- 

mente 6,5 toneladas a Cr$ 2.500,00 cada), a um maximo de 

Cr$ 28.800,00 (correspondentes a cerca de 7,2 toneladas a 

Cr$ 4.000,00 cada). Deduzidas as despesas com o transporte 

ate Sao Paulo — cerca de Cr$ 1.000,00 por tonelada, — teremos 

uma renda redonda entre Cr$ 10.000,00 e Cr$ 22.000,00, 

Finalmente, somadas as rendas com a banana de exporta- 

gao e a de consumo no mercado interno, e deduzidos os gastos 

com o custeio da lavoura chega-se a rendas Hquidas que ficam, 

por alqueire ,aproximadam|ente entre Cr$ 36.000,00 e um ma- 

ximo de Cr$ 00.000,00 ,esta ultima cifra estando mais proxima 

da situagao atual (agosto de 1960) (326). 

No que se refere a rentabilidade das lavouras de seringuei- 

ra, dado o seu carater de cultura em fase de introdugao, e na- 

tural que se baseie em dados relatives a poucos casos com 

seringais ja em produgao. Entretanto tais dados, embora nao 

escudados em uma realidade de proporgoes significativas, as- 

sumem importancia realmente grande, pois que constituem os 

(326) A rentabilidade da bananicultura foi calculada com elementos 
obtidos na fazenda Barra do Assungul (municipio de Juquia). 
com o agronomo regional de Registro e bananicultores da area 
de Sete Barras. 

Janeiro 

fevereiro 

margo 

abril 

maio 

junho 
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primeiros elementos objetivos para aquilatar das possibilidades 

dessa lavoura. 

Um alqueire de seringal formado normalmente comporta 

em torno de 1.100 pes. A formagao do seringal pode se proces- 

sar com a obtengao por compra, por parte do proprietario, de 

mudas ja enxertadas ou, entao, por compra de sementes para o 

"cavalo" e de borbulhas para o enxerto. Partindo da primeira 

possibilidade, a muda fica em Cr$ 35,00 cada, donde um gasto 

total de Cr$ 38.500,00 no mmimo, com o necessario para um 

alqueire. Na realidade tais gastos superam Cr$ 40.000,00, em 

virtude da quebra com plantas mais fracas (327). 

O plantio de uma cova, que em 1957 ficava em Or$ 2,50, 

atualmente (1960) fica em Cr$ 5,00. Dai decorre que os gastos 

com o plantio de um alqueire sao de Cr$ 5.500,00 ao que, soma- 

dos os lembrados anteriormente, somam Cr$ 44.000,00, no mi- 

nimo. Acrescentando-se as despesas com derrubadas e queima- 

das, com a criagao e manutengao de viveiros ou outras de ne- 

cessidade eventual, temos, no total, cerca de Cr$ 100.000,00 a 

Cr$ 120.000,00 por alqueire. 

Desde formado o seringal exige cuidados constantes, espe- 

cialmente de "limpa". Para este servigo sao utilizados diaristas 

e, mais freqiientemente mensalistas. 

Em um ou outro caso as despesas orgam aproximadamente 

em Cr$ 20.000,00 por ano, de modo que no fim de seis anos, 

quando o seringal ja se encontra em produgao, esse tipo de 

despesas pode atingir Cr$ 120.000,00. No total, um alqueire de 

seringueiras comega a produzir quando ja forem gastos de 

Cr$ 300.000,00 a Cr$ 400.000,00 pois que, as anteriores, devem 

ser acrescentadas despesas com adubos. 

A elevada aplicagao iniiial de capitais sem imediata remu- 

neragao ve-se compensada pela renda obtida a partir do inicio 

da produgao. Veja-se, a proposito, a renda bruta de um alquei- 

re de seringal, conforme sera mostrado. 

(327) No segundo caso os gastos sao repartidos com a aquisi^ao de 
sementes (Cr$ 50,00 por kilo) e de borbulhas, a razao de 
Cr$ 4,00 cada. 
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A sangna de uma planta normalmente resulta em uma pro- 

dugao em torno de 20 grs. de latex, podendo ser mais elevada. 

Como cada planta ve-se sangrada aproximadamente 150 vezes 

em um ano, resulta que, nesse periodo, cada planta pode for- 

necer 3 kilos de latex, um alqueire rendendo, portanto, cerca 

de 3.000 kilos ou mais. Nao considerada a possibilidade de 

obtengao de borracha liquida, por razoes ja lembradas em outra 

parte, cada kilo de latex pode fornecer entre 250 grs. a 400 grs. 

de borracha seca (crepe). 

De acordo com as duas possibilidades extremas acima, cada 

alqueire possibilita a obtengao de 750 a 1.200 kilos de borra- 

cha seca. 

O preco da borracha seca esta entre Cr$ 280,00 e Cr$ 300,00 

o kilo. Em conseqiiencia, torna-se possivel verificat-se uma 

entre os extremes representados pelas duas possibilidades abai- 

xo. 

la. possibilidade — Caso em que um alqueire produza cer- 

ca de 750 kilos de borracha seca — rendimento bruto entre 

Cr$ 210.000,00 (correspondente a C|r$ 280,00 o kilo) e Cr$  

225.000,00 (a Cr$ 300,00 o kilo). 

2a. possibilidade — caso em que um alqueire produza cer- 

ca de 1.200 kilos de borracha seca — renda bruta entre 

Cr$ 336.000,00 (a Cr$ 280,00 o kilo) e Cr$ 360.000,00 (no caso 

de Cr$ 300,00 o kilo). 

Considerada uma terceira possibilidade, com rendimentos 

otimos — 2.000 kilos de borracha seca — um alqueire poderia 

render ate um maximo de Cr$ 600.000,00 brutos. 

Deduzidos os gastos de custeio, adubagao mao de obra para 

a colheita e beneficamento, a renda liquida por alqueire, pode 

atingir ate Cr$ 250.000,00 a Cr$ 280.000,00. Claro esta que essa 

renda devera amortizar, tambem, o capital empatado nos seis 

anos em que o seringal nao produziu e aquele empregado nas 

instalagoes de beneficiamento. E' evidente, tambem, que nor- 

malmente os rendimentos sao mais baixos, nao se falando de 

lavouras prejudicadas pela "dotidela", como as que resultam 
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na primeira possibilidade ilustrada acima ou entao, em situa- 

qoes com rentabilidade bem inferiores (328). 

Para as lavouras de cafe foram tornados em consderacao 

somente os dados relativos aos cafezais novos, geralmfente com 

Caturra e formados em bases tecnicas mais satisfatorias que os 

antigos. Por outro lado, foram dados aplicaveis a lavouras con- 

sideradas mais representativas, e verdade que subjetivamente. 

Em cada alqueire, plantado racionalmente, devem caber 

cerca de 2.500 pes. O rendimento por mil pes, em um ano agri- 

cola deve ser de 70 a 80 arrobas. Cada alqueire podera produ- 

zir, conseqiientemente, de 175 a 20 Oarrobas de cafe, ou seja, 

44 a 50 sacos de 60 kilos. 

Cada saco, para cafe bom, pode obter (agosto de 1960) de 

Cr$ 3.000,00 a Cr$ 3.500,00. Os da Baixada normalmente nao 

tern aicangado esses pregos. Optando pelo prego mais baixo, 

um alqueire pode render, brutos, Cr$ 132.000,00 a Cr$ 150.000,00. 

Considerando que o custeio fica em aproximadamente Cr$  

50.000,00 ,cada alqueire rende, liquidos, de Cr$ 82,000,00 a 

Cr$ 100.000,00 (329). 

Pelo que foi visto, embora nao se trate de elementos com- 

pletos e inteiramente satisfatorios, as quatro culturas conside- 

radas apresentam rentabilidade boa. E' evidente que aos ele- 

mentos apresentados devem ser acrescentados os gastos com 

impostos e a amortizagao do capital empatado na compra das 

terras. Elas tenderao, a nao ser que sobrevenham problemas 

nao previstos ,a dominar os quadros das lavouras comerciais 

da regiao, especialmente na area sub-litoranea, propicia a to- 

das elas, Por outro lado, se nao sera raro, como ja acontece em 

alguns casos, contiguidade de lavouras diferentes na mesma 

(328) Os dados sobre a rentabilidade dos seringais foram obtidos 
junto a fazenda Barra do Assungui, no municipio de Juquia, 
onde ha seringal em produg5o e beneficiamento do latex e, por 
informagoes do agronomo de Registro e do de Eldorado. 

(329) Os dados acima, sumarios, nao incluem os gastos com a forma- 
gao dos cafezais e se referem a propriedades que ja possuem 
instalagoes para beneficiamento. files resultaram de informa- 
goes do agronomo regional, em Registro, assim como de ele- 
mentos fomecidos por cafeicultores das areas de Eldorado e 
Jacupiranga. 
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propriedade, mais comum, parece, tomar-se-a a concorrencia 

entre el as, com exclusao de uma por outras. Das lavouras que 

ja ocupam uma posigao de destaque na regiao, a do cha parece 

constituir-se na mais estavel, principalmente tendo em vista a 

rentabilidade segura em virtude da relativa inelasticidade da 

oferta (possibilidade de estocagem). Quanto a produgao das la- 

vouras de banana, embora as rendas possam ser elevadas, elas 

se caracterizam pela elasticidade da procura e portanto insegu- 

ranga dos mercados. A seringueira, com os rendimentos realmen- 

te elevados que pode proporcionar, devera ser, segundo parece, 

a lavoura nova que mais interesse ira despertar. Todavia, di- 

ferentemente dos bananais que nao exigem instalagoes de be- 

neficiamento, ou dos chazais, nos quais a produgao pode con- 

vergir mais facilmente para as usinas de beneficiamento, os 

seringais provavelmente terao sua maior difusao ligada mais 

as grandes propriedades e a aplicagao de capitais mais vulto- 

sos que nos outros casos. Quanto ao cafe, apesar de sua renta- 

bilidade, e apesar de ser, entre os quatro considerados, o pro- 

duto cultivado ha mais tempo na regiao, parece constituir-se 

em uma incognita. 

Finalmente, cabe uma observagao relativa ao fato de que 

lavouras rentaveis como as citadas contribuem, e provavel- 

mente contribuirao mais intensamente, para modificar os qua- 

dros tradicionais relatives aos sistemas agrarios dominantes 

na regiao. 

Distribuigao das Formas de Ocupagao 

Pelo quadro ao lado, que por insuficiencia de elementos 

satisfatorios mais recentes, refere-se ao ano de 1950, podemos 

ter uma ideia a respeito das formas de utilizagao da superficie 

da Baixada do Ribeira. Antes de mais nada, e interessante 

observar que a superficie em matas equivale a uma conside- 

ravel parcela do territorio que nos interessa, pois que repre- 

senta 40,2% do total. A percentagem referida permite incluir 

a Baixada do Ribeira entre as poucas areas do Estado de Sao 

Paulo que ainda dispoem de reservas florestais com superficie 
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significativas. No mesmo ano, conforme dados do quadro em 

aprego, as areas em matas representavam apenas 13,0% do con- 

junto do Estado. Acreditamos, pelo que conhecemos sobre a 

Baixada, que as areas em matas devem ter sido reduzidas em 

■escala relativamente grande nos ultimos 10 anos. Entretanto, 

cremos que sua percentagem deve permanecer em tomo dos 

30%, o que permite que a Baixada se conserve nitidamente di- 

ferenciada do restante do Estado, dado que matas de outras 

areas, como por exemplo as da margem esquerda do rio Parana, 

tern sofrido um continuo e sistematico processo de destruigao. 

E' verdade que a percentual relativa aos seis municipios arro- 

lados para 1950 refere-se, em grande parte, a areas que nao 

deveriam sei incluidas na Baixada, pois pertencem ja a encos- 

ta da serra de Paranapiacaba — e o caso, por exemplo, de parte 

das matas do municfpio de Juquia. Entretanto, considerando o 

papel que as matas representam, nao sempre necessariamente 

como reservas de solos, mas principalmente como elementos que 

interferem na dinamica da utilizagao das areas contiguas, es- 

pecialmente por intermedio de sua fungao na regularizagao 

das aguas superficiais, nao e demais incluir mesmo matas do 

encosta da Serra, no conjunto que interessa a Baixada. 

Embora conservando-se relativamente elevadas em todos 

os casos, as percentuais de superficies em matas variam de mu- 

nicipio para municipio, de um maximo de 54,6% em Juquia, 

para um minimo de 27,4% em Eldorado. Tais variagoes, nao sao 

dificeis de explicar, pelo menos consideradas as causas em suas 

grandes linhas. Em primeiro lugar, as matas conservam-se ou 

nas encostas da serra de Paranapiacaba, especialmente ao norte 

dos vales do Hibeira e Juquia entre Eldorado e a cidade de 

Juquia, ou nas encostas de serras ao longo dos limites com o 

Estado do Parana, na area de Cananeia ,ou ainda, formando 

manchas irregulares e de proporgoes variadas, em "ilhas" cor- 

respondentes as serras isoladas no seio mesmo da Baixada, a 

oxemplo do Guarau, Arataca, Quilombo e outras. Em segundo 

lugar, ha uma intima relagao entre as areas de matas de um 

lado, e a antigiiidade e orientagao do povoamento, de outro la- 

do. As zonas mais desmatadas sao as que se dispbem ao longq 
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dos principais cursos d'agua ou entao ao longo das estradas. 

Por outro lado, e em terceiro lugar, tecnicas destrutivas e in- 

tensidade de ocupa^ao humana, mesmo que relativamente re- 

cente, como nos municipios de Jacupiranga e Registro respects 

vamente, sao outros fatores de desflorestanxento. 

Nao acreditamos que as matas, sob essa rubrica compreen- 

dilas no Censo de 1950, sejam todas primarias, pois em muitos 

casos a atividade destrutiva do "capuava" levou a uma siste- 

matica substituigao da mata primaria por um revestimento se- 

cundario (351). Por outro lado, nao acredtamos, tambem, que 

todas elas constituam reservas de solos de certo interesse. Nao 

se falando das matas secundarias, que em grande parte impli-^ 

cam ja em uma utilizagao precedente do solo, uma parte dessas 

reservas quase certamente corresponde ao "jundu", em zonas 

litoraneas, com solos reconhecidamente muito frageis. 

O reflorestamento na regiao e muito limitado. Em 1950 

correspondia a apenas 0,9% da superfide, enquanto o valor 

correspondente, para o Estado todo, era de 1,5%. Trata-se, pre- 

valentemente, de plantagoes de eucalipto com o objetivo de 

obter lenha. A nao ser em Registro, nao se verifica uma inten- 

sidade maior de reflorestamento nas areas em que o desmate e 

mais intenso. Paisagisticamiente as areas reflorestadas nao tern 

grande significado, a nao ser em torno de Registro, especial- 

mente ao sul do municipio ,e na Serrana, em Cajatl, onde a 

empresa de mineragao mantem eucaliptais com o fito de mo- 

ver a usina de beneficiamento de apatita e uma pequena usina 

termoeletrica. 

As areas incultas chamam a atengao pela sua importancia 

dentro da Baixada. Compreendem 36,9% da superficie, en- 

quanto que no conjunto do Estado nao chegam a atingir 13%. 

Possuem maiores extensoes relativas de area incultas os mu- 

nicipios de Eldorado ,Jacupiranga e Registro, enquanto que em 

Juquia representam apenas 18,3% do total (332). Naturalmente, 

(331) A proposito da destmigao da vegetagao pelo homem e interes- 
sante a leitura das observagoes feitas por Silveira, em obra ja 
citada, pags. 166 a 182 e, especialmente, pags. 182 a 186. 

(332) Veja-se a labela sobre as "Formas de utilizagao da superficie". 



entre as areas incultas estao incluidas zonas de manguezais no 

literal, brejos e banhados das margens do balxo Ribeira ou dos 

baixos cursos de seu afluentes a jusante de Registro, assim 

como areas muito acidentadas desprovidas de matas. 

A proposito das referidas areas, convem fazer uma ressal- 

va sobre o valor dos elementos que estamos comentando. files, 

com as cifras que os representam, tem um valor relative, pas- 

sivel de permitir consideragoes globais como as que estamos 

fazendo, de natureza muito geral, porem deve ficar implicito 

que oferecem uma larga margem onde se interpenetram os 

fenomenos que expressam. Ja fizemos referencia, por exem- 

plo ,ao fato da rubnea "matas" compreender, certamente, con- 

sideraveis porgoes de revestimento florestal secundario. Tal 

fato, considerada nao a situagao estatica em um determinado 

momento, no caso o ano de 1950, mas sim a dinamica das for- 

mas e sistemas de utilizagao do solo, em prazo de tempo rela- 

tivamente longo, poden'a fazer incluir uma parte da superffcie 

de "matas" dentro do conjunto de areas objetos de utilizagao 

pela agricultura ou por outra atividade economica qualquer. O 

mesmo, sem que entretanto se possa* afirmar em que propor- 

goes, poder-se-ia dizer a proposito das terras consideradas in- 

cultas pelo recenseador. Elas abrangem, provavelmente, areas 

extensas de "tigueras", de revestimento caracterizado pela pre- 

senga de capoeiras ralas, que puderam ter sido objeto de cultivo 

e que, provavelmente, poderao tornar a se-lo. Dentro de tal 

ordem de ideias compreende-se que as areas de matas, reaimen- 

te reservas florestais e de solos, assim como: as incultas, ou seja, 

que nao foram ou nao serao cultivadas ou utilizadas de outra 

forma por espago de tempo muito longo, devam ser considera- 

das como ocupando extensoes inferiores as indicadas pelas ci- 

fras de que estamos nos valendo. A diferenga, que nao deve 

ser descuravel, deve ser compreendida como area potencial- 

mente utilizavel dentro dos quadros tecnicos atuais de utiliza- 

gao do solo, nesse caso sendo em grande parte substituidas por- 

outras que, aparentemente abandonadas, em um outro recen- 

seamento serao consideradas incultas tambem. 
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No conjunto do quadro que nos esta servindo, entretanto, 

o fenomeno que nos parece mais significativo e o referente a 

insignifficatnte presenga das pastagens, particularmente das 

artificials. Enquanto no Estado de Sao Paulo as pastagens re- 

presentam 45,5% do total, na Baixada elas constituem apenas 

3,6% do conjanto. Nos ultimos 10 anos essa percentagem segu- 

ramente subiu para 5% ou mais, especialmente em virtude das 

invernadas que estao sendo formadas nas areas de Pariquera- 

Agu, Jacupiranga e mesmo Eldorado. Entretanto, conserva-se 

sempre muilo baixa. E' possfvel perceber que para isso contri- 

buem principalmente as terras da marinha, em torno de Cana- 

neia e Iguape, enquanto que na area sublitoranea os valores sao 

superiores a media para a Baixada. As razoes do fato as apre- 

sentamos em outra parte; o que nos interessa aqui e perceber 

o pequeno papel representado pela criagao nas formas de uti- 

lizagao da superficie regional, e em conseqiiencia, sua modesta 

participagao na caracterizagao das paisagens regionais. 

As lavouras tern um papel, no conjunto da Baixada, muito 

mis relevante que a criagao. Comparando-se os dados a ela re- 

ferentes, com os correspondentes para o Estado, verifica-se, .en- 

tretanto, notavel inferioridade per parte da Baixada. Apenas 

9,2% da superficie ,quando no Estado e de 22,4%. A diferenga 

deve ser atribuida ,como e natural, as elevadas percentagens 

de matas e terras incultas que carasterizam a Baixada. Entre- 

tanto, convem, ainda uma vez, lembrar que seria menos pro- 

nunciada se levassemos em consideragao o quanto ja dissemos 

sobre o problema da dinamica da utilizagao do solo. Convem 

lembrar, tambem, que uma parte das areas cultivadas, de ex- 

tensao dificii de aquilatar, foge ao controle estatistico dos tra- 

balhos censitarios. Referimo-nos especialmente a culturas de 

subsistencia do tipo "roga", de carater promiscuo, praticadas 

junto as habitagoes. 

Como para os demais casos, a lavoura aparece com impor- 

tancia relativa muito diferente nos varies municipios. Aquele 

que nesse setor aparece com maior destaque e Registro, onde a 

lavoura representa 16,7% do total da superficie; segue-se Igua- 

pe com 10,7%. Em posigoes muito modestas encontram-se Ca- 
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naneia e Jacupiranga, respectivamente com 4,2% e 5,0%. E' 

interessante verificar as proporgoes em que aparecem as la- 

vouras permanentes e as temporarias. Aquelas ocupavam, em 

1950 ,apenas 2,9% da superficie, enquanto que estas abrangiara 

6,3%. Tambem aquf verifica-se um contraste entre a Baixada 

e o conjunto do Estado. Neste as lavouras permanentes ocu- 

pavam 8,2% da superficie das propriedades recenseadas (333). 

Acreditamos que a area ocupada por lavouras permanentes no 

territorio da Baixada tenha aumentalo bastante, especilmente 

devido a expansao recente da banicultura, que continuou na 

area de Sete Barras e se desenvolveu na area de Jacupiranga. 

Por outro lado, cremos que a referida area tenda a aumentar 

em ritmo mais rapido, com o possivel incremento da lavoura 

cafeeira, e secundariamente da fruticultura (tangerina) e im- 

plantagao ,ein bases estdveis, das lavouras do cacaueiro e da 

seringueira. 

Os Sistemas de Cultura 

Um dos fatos mais marcantes da utilizagao do solo pela 

agricultura ou pela pecuaria em toda a Baixada do Ribeira e 

o carater modesto, ou relativamente modesto, de que se reves- 

te. Quer se trate de propriedades agricolas, agropecuarias ou 

pastoris, ha um predominio incontestavel dos empreendimentos 

em pequena escala. O quadro que apresentamos abaixo, mos- 

tra bem o problema em suas linhas mais gerais. 

Enquanto as propriedades agricolas com atividades em 

pequena escala, totalizavam em 1950 um numero de 6.334, 

5,4% das do Estado, com uma area total de 283.888- hectares, ou 

seja 11,2 das do Estado ,as que possuiam atividades em grande 

escala somavam apenas 155, ou seja 0,5% das de todo o Estado, 

com 1,0% da superficie. 

Entretanto, elementos muito mais sugestivos, e conclusi- 

vos, podem ser percebidos pelos quadros que se seguem, que 

nos fornecem, para o ano de 1950, o numero de propriedades 

(333) Dados da tabela sobre as "Formas de utilizagao da superficie". 
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pelos grupos de areas de colheita, em hectares. Percebe-se, 

em primeiro lugar, que bem mais de 50% das p^opriedades 

cultivadas aplesentam areas de colheita inferiores a 5 hectares, 

sendo que apenas 9%, aproximadamente, tern areas de colheita 

superiores a 10 hectares .As percentuais da Baixada relativa- 

mente ao Estado, que acompanham o Quadro em questao, sao 

Utilizagao do Solo na Baixada do Ribeira — 1950 

Modalidades de Exploragao (334) 

% da Bai- 

Modalidades BAIXADA ESTADO xada no 

Estado 

Proprie- Area Proprie- Area Pro- Area 

dades 

n.<» 

ha. dades 

n.0 

ha. prie- 

dade 

n.0 

ha. 

Agricultura 

Total 6 489 323 899 144 490 6 287 584 4,4 5,1 

Grande Escala 155 40 011 27 848 3 757 440 0,5 1,0 

Pequena " 6 334 283 888 116 642 2 530 144 5,4 11,2 

Agropecuaria 

Total 612 63 690 49 243 8 546 015 1,2 0,7 

Grande Escala 12 5 900 7 131 5 741 989 0,1 0,1 

Pequena " 600 57 790 42 111 2 804 026 1,4 2,0 

Pecuaria 

Total 43 8 017 11 719 3 226 134 0,3 0,2 

Grande Escala 24 6 179 4 100 2 235 847 0,5 0,2 

Pequena " 19 1 838 7 619 990 287 0,2 0,1 

Invemadas e 

Campos de 

Engorda 5 131 4 494 531 608 0,1 — 

Outras Modali- 

dades 495 18 282 3 456 219 269 14,3 8,2 

TOTAIS 7 694 415 659 221 611 19 007 582 3,4 2,2 

(334) Organizado com os elementos obtidos em VI Recenseamento 
Geral, do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, pags. 54 e 55. 
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igualmente expressivas. Percebe-se que, de um modo geral, 

elas diminuem dos grupos de areas mais modestas, para os gru- 

pos de areas maiores, verificando-se uma queda brusca para os 

grupos de areas de colheita corri mais de 10 hectares. E evi- 

dente que e lato significa que na Baixada os empreendimentos 

agrfcolas sao no conjunto, bem mais modestos, quanto, a area, 

que no Estado em seu todo. O fenomeno merece, repetimos 

mais uma vez, um destaque especial, dado que ele nao existe 

somente em fungao de lavouras temporarias, como tambem das 

permanentes. Tome-se, por exemplo. o municipio de Juquia, 

onde a maiona absoluta das propriedades possuem lavouras de 

banana. Ai, praticamente, 59% das propriedades possuem la- 

vouras com menos de 10 hectares. O fenomeno e valido portan- 

to, para as lavouras de subsistencia como para as comerciais, 

para as intensivas com para as extensivas, para as policultoras 

como para as monocultoras. No conjunto depreende-se o cara- 

ter acanhado das atividades agricolas, com as conseqiientes 

limitagoes do carater economico. 

Parece-nos nao ser diffcil anotar algumas das razoes do 

fa to. Naturaimente, uma das causas da pequena extensao das 

lavouras e, em varias areas, a presenga de propriedades com 

pequenas superficies, fato que teremos ocasiao de verificar me- 

Ihor mais adiante. Em torno de Pariquera-Agu ou de Jacupi- 

ranga, por exemplo, como nas vizinhangas de Registro, chega- 

mos a ter verdadeiros munifundios, que para as condigoes re- 

gionais de utilizaggao do solo, sao anti-economicos. A limita- 

gao da superflcie da propriedade e, portanto, em varios casos, 

um fator de limitagao das lavouras. Nao parece, todavia, ser o 

mais imporlante, Mesmo em propriedades de extensao relati- 

vamente grande dominam as exploragoes de pequenas dimen- 

soes. Cremos que as observagoes de N. L. Muller, feitas ' por 

volta de 1945, ainda sao em grande parte validas. Pela sua 

oportunidade transcrevemo-las na Integra: "se, com os micleos 

japoneses, nao parece haver duvidas sobre a existencia de "si- 

tios "em Registro, poder-se-ia dizer o mesmo do resto do terri- 

torio da Baixada do Ribeira? Quern nao conhece a regiao seria 

talvez tentado a dizer ... que a predominancia nao deve ser de 
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"sitios''. Nenhuma interpretagao seria mais errada que esta^ 

pois o caso dos municipios da Baixada do Ribeira e tipico de 

coincidencia quase absoluta com certo tipo de propriedade que, 

embora nao seja a pequena e, sem duvida, o "sitio". Ja nos 

referimos ao fato de, nesta regiao, haver uma agricultura de 

manutejigao itinerante, exigindo por isso areas maiores do que 

as geralmente ligadas a ideia de "sitio". Embora haja, a beira 

dos rios, tendencia a se estabelecerem culturas permanentes, 

como a da banana, ou intensivas, como a do arroz, a parte mais 

distante do no sofre um tipo de exploragao que podera caber 

na classe da "agricultura primitiva de subsistencia" ... O li- 

mite de area do "sitio", que vai ate uns 120 alqueires quando 

proximo ao rio, eleva-se para o interior ,atingindo ate mesmo 

200 alqueires; .. Mas "ribeirinho" ou "capuava", o caboclo e 

sempre ai um sitiante, em Iguape ou em Registro, excluindo-se 

alguns casos entre os colonos japoneses que, gragas a cultura do 

cha, tomam, mesmo em pequenas propriedades, caracteristicas 

de fazendeiros" (336). Repetimos que as observagoes acima 

remontam a 1946, e lembramos que nao se referem, necessaria- 

mente, a toda a Baixada, entretanto fornecem-nos um dos fa- 

tores da dominancia da lavoura em areas modestas de colheita. 

Trata-se, conforme se lembra, do carater itinerante de parte 

das lavouras da Baixada. £sse fato faz com que, mesmo em 

propriedades que poderiam ser consideradas grandes, perma- 

nega a presenga da lavoura em areas exiguas. E' evidente que, 

especialmente aquf, nos referimos tao somente as areas de co- 

Iheitas em cada ano, pois que as areas de cultivo, dentro do 

sistema, sao dinamicamente bem maiores. As consideragoes 

que levaram N.L. Muller a incluir a maior parte das proprie- 

dades da Baixada dentro da categoria de "sitio" constituem, 

portanto, elementos para explicar em parte o dominio da ati- 

vidade agricola em pequena escala. 

Um outro fa tor que freqiientemente influi conjuntamente 

com o citado, e a presenga de elevada percentagem de lavouras 

de subsistencia. Desde quando N. L. Muller (337) e Silvei- 

(336) MULLER, N. L. — Obra citsda, pags, 42-43. 
(337) Idem. 
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ra (338) prttocuparam-se com a regiao, o papel das lavouras 

iinicamente de subsistencia diminuiu muito de importancia, 

especialmente no que se refere a praticada pelo "capuava". De 

qualquer forma, sua presenga ainda tem grande expressao e, 

como e natuial, e responsavel pela exiguilade das areas culti- 

vadas de muitas propriedades. Cremos, por outro lado que a 

disponibiUdade de mao de obra na regiao nao e suficiente para 

permitir a pxesenga, em maior proporgao que agora, de lavou- 

ras em grande escala. Ja tivemos oportunidade de ver que a 

Baixada ainda e uma area ralamente povoada; tal situagao, 

aliada ao fato de que a pequena populagao ocupa areas relativa- 

mente granaes e, conforme veremos, de que ha uma grande 

percentagem de cultivadores diretos, praticamente apenas a 

familia para toda a propriedade, deve ser levada em considera- 

gao. As limitagoes, ate recentemente muito graves, opostas as 

possibilidades de escoamento da produgao regional, natural- 

mente contribuiram, por sua vez, para coartar a maior parte 

das iniciativas no sentido de ampliar os empreendimentos re- 

latives a utilizagao do solo. E' significativo que lavouras como 

a da banana ou do cha, em certas propriedades aparecendo em 

grande escala, so puderam se desenvolver em fungao da cria- 

gao de meios de circulagao relativamente satisfatorios. A roti- 

na que donhna em muitas partes da Baixada, fruto da perma- 

nencia de formas economicas arcaicas, pode completar o qua- 

dro. 

As modificagoes por que comegou a passar a Baixada nos 

ultimos an os provavelmente influirao nas condigoes acima men- 

cionadas. A melhoria das condigoes viarias regionais, a ntro- 

dugao de novas lavouras permanentes com carater comerciab 

a exemplo da seringueira, o reagrupamento de propriedades 

que se esta esbogando, a presenga, sempre mais numerosa, de 

proprietarios com mentalidade capitalista, tudo acompanhado 

por uma racionalizagao das tecnicas de utilizagao do solo, con- 

tribuirao para reduzir sensivelmente as pequenas lavouras sem 

expressao economica. 

(338) SILVEIRA Joao Dias da — Obra citada. 
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E' necessario portanto, ter sempre em mente as considera- 

<£oes acima para que se possa compreender as principals ca- 

racteristicas da utilizagao do solo na regiao, inclusive dos siste- 

mas de cultuia. 

Nao e facil, mesmo em grandes tragos, ten tar discemir os 

sistemas de cultura existentes na Baixada do Ribeira. Em mui- 

tfssimos casos encontramo-nos frente a situagoes nao enquadra- 

veis nas sis tern atizagoes comjuns. Procuraremos, por isso mes- 

mo, nao levar em consideragao as sistematizagdes existentes, 

mas sim, 'ceiiiar uma caracterizagao, sempre que possivel, das 

situagoes vigentes na Baixada, procurando em seguida verifi- 

car ate que ponto se identificam com as formas comumente 

uceitas e mais divulgadas. 

Um trago relativamente comum em todo o con junto da 

Baixada e um certo itinerantismo da agricultura. Silveira, pro- 

fundo conhecedor da regiao assim sintetizou o fato: "A agricul- 

tura e na maioria da regiao itinerante. Nas colinas e terragos., 

nas matas das restingas e dunas antigas e mesmo no "jundu" 

^ao abertas pequenas clareiras — no classico sistema de roga- 

■da — onde e plantado milho, mandioca ("rama" na regiao), 

batata doce, etc., por 2 ou 3 anos, conforme a resistencia da 

terra a exploragao e tambem a influencia do habito de mudar, 

muito enraizado no regional. Entao desloca a exploragao para 

outra clareira aberta. Nas terras abandonadas — "tiguera" — 

crescera ou nao uma capoeira. Caso a capoeira se forme, a 

■exploragao podera retornar mais tarde" (339). 

A agricultura mais comum de carater itinerante, ou semi- 

itinerante, e aquela praticada pelo "capuava". fiste aparece 

ligado as zonas de matas, especialmente nas areas que ficaram 

a margem da circulagao fluvial. A circulagao possibilitada pe- 

las estradas de rodagem restringiu as areas do "capuava", ha- 

vendo uma tendencia, segundo julgamos, para o seu rapido 

desaparecimento. Cremos que o tipo se definiu lentamente, 

em fungao do processo de povoamento baseado na penetra- 

gao e posse, pela utilizagao, de zonas de mata. Sob esse aspec- 

<339) SILVEIRA, Joao Bias da — Obra citada, pags. 182 a 184. 
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to o "capuava" e um tipo residual, que, segundo pensamos, nao 

tem mais representagao express!va como teve ate 20 anos atras, 

ou mais, Continua despertando a aten^ao, porque em certas 

areas, de povoamento demasiadamente rarefeito, ele e o unico 

povoador. Suas atividades estao limitadas, em conseqiiencia, 

as "ilhas" menos povoadas, normalmente correspondentes a 

zonas de serras em grande parte ainda cobertas por matas. 

Essas zonas como que se constituiram nos ultimos refugios do 

tipo. Para oeste e sudoeste do municipio de Jacupiranga, por 

exemplo, como para o sul de Eldorado, ou ainda na faixa do 

extreme ocidente do municipio de Cananeia, verifica-se, em 

diregao aos limites como o Estado do Parana ,ainda hoje, um 

processo de penetragao por parte dessa gente, sempre em areas 

praticamente despovoadas ou quasi. O recuo e, em grande 

parte, conseqiiencia do processo de legaliza^ao da proprieda- 

de da terra, que na maioria dos casos, se faz em seu prejuizo. 

^ que a compreensao da presenga do "capuava" nao pode ser 

dissociada da compreensao do fenomeno do "posseiro" que co- 

mo em muitas outras areas do pais, teve na Baixada, e em 

grande parte ainda tem, um papel relevante. Na esmagadora 

maioria dos casos o "capuava" e um "posseiro", ou e um mo- 

rador que vive em terras para onde foram, como "posseiros" 

ascendentes seus. O "posseiro", ou soja, o individuo que se es- 

tabelece em uma area, sem possuir titulos de propriedade, ai 

fazendo algumas benfeitorias, e ainda relativamente comum 

na Baixada. Pelo menos, sao comuns aqueles que vivem em 

terras onde se instalaram seus antepassados, sem que, entretan- 

to, possam apresentar qualquer titulo. Como e natural, o "pos- 

seiro" foi e em parte ainda e uma ponta de langa do povoa- 

mento, e um devassador de zonas nao ocupadas e sob esse as- 

pecto e quern, sem o saber, contribui para criar as primeiras 

condicoes de organizagao economica do territorio onde se ins- 

tala, Vivendo em areas apartadas, e natural que tenha organi- 

zado sua economia na base de uma agricultura de subsistencia 

ou de manutengao. Dispondo de um lado de tecnicas rudimen- 

tares, e de outro lado, de areas relativamente extensas para 
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aproveitar, praticou desde logo uma agricultura itinerante. O 

fogo foi seu principal auxiliar tecnico e as grandes superficies 

com revestimento em matas constituiram extensas reservas de 

solos a sua disposigao. 

A nao ser mais recentemente, dados os entravos decorren- 

tes do aumento da populagao da Baixada, e principalmente da 

legalizagao da propriedade da terra, o agricultor itinerante, 

nas condigoes acima, nao teve dificuldade em deslocar-se a 

vontade. A atividade agricola foi completada por outras de 

simples coleta, como complementares. 

O motivo que tern sido alegado para o abandono das areas 

de "rogas" depois de 2-3 anos, ou seja, que depois desse tempo 

a quantidade de ervas daninhas se torna muito grande, em 

conseqiiencia tomando penoso o trabalho de "limpa" (340), 

nao parece ser o unico aplicavel para o caso do "capuava"; 

acreditamos que as grandes disponibilidades em terras seja 

uma razao gualmente importante. Em todo caso, convem lem- 

brar que a mudanga das "rogas" sempre, ou muitas vezes sig- 

nifica um trabalho de certa forma tao penoso quanto o da lim- 

pa, ou seja, o da derrubada. A diferenga esta em que a "lim- 

pa" exigiria uma atividade distribuida por quasi todo o periodo 

agricola. 

Tivemos oportunidade de conhecer mais de perto esse ti- 

po de agricultor na serra do Guarau, na serra do Itapitangui, 

assim como no medio vale do Batatal. Suas "rogas" sao sem- 

pre muito pequenas, freqiientemente inferiores a 1 hectare. 

Normalmente trata-se de culturas associadas, em certos ca- 

ses constituindo verdadeiras "culturas promiscuas" em que, 

com desordem, aparecem no mesmo terreno um pouco de milho 

ou de arroz, alguns pes de cana e touceiras de banana. Tudo, 

de resto, tornado pelo mato, em casos extremes havendo certa 

dificuldade, para quern nao esteja atento em perceber a pre- 

senga do "campo" de cultura, nesses casos confundindo-se com 

a capoeira vizinha ou assemelhando-se com uma capoeira for- 

mada em clareira abandonada, na mata. 

(340) SILVEIHA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 183. 
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A vida de relagoes que a presenga de moradores sempre 

mais proximos obrigou a se desenvolver, modificou em parte 

as atividades do "capuava". Em parte suas atividades passa- 

ram a ter um carater comercial. Mas as modificagoes inilui- 

ram pouqufssimo nas atividades agricolas propriamente ditas, 

pois que repercutiram principalmente no incresimento de cer- 

tas atvidades extrativas, como a do palmito e no aparecimen- 

to de novas, como a da obtengao do carvao vegetal. O sistema 

de utilizagao do solo, entretanto, na essencia permaneceu o 

mesmo. 

Conforme frizou Silveira no trecho que transcrevemos 

atras, o itinerantismo da agricultura pode aparecer no proprio 

"jundu". Realmente, pratica-se, tambem, a agricultura itineran- 

te na orla litoranea propriamente dita, porem ela nao deve ser 

confundida com a praticada pelo "capuava" da retro-terra. Em 

primeiro lugar porque as condigoes naturals das areas em que se 

verificam sao diferentes. Com solos pobres, muito arenosos e 

com modesta presenga de materia organica, com vegetagao que 

so no caso do "jundu" representa um estagio para a floresta, 

obrigou o homem a utilizar o solo pela agricultura muito fu- 

gazmente, com uma mobilidade que normalmente e mais rapi- 

da que a da retro-terra. A ilha Comprida, por exemplo, mostra 

nas nuances de sua vegetagao, quando vista do alto, as marcas 

deixadas por praticas agricolas antigas. E entretanto seus mora- 

dores sao pouquissimos, e mais nao poderiam subsistir nessas 

condigoes. Em segundo lugar, e nao necessariamente em ordem 

de importancia, variam um pouco as plantas objeto de cultivo. 

Nas praticas agricolas itinerantes da orla litoranea a mandioca, 

gragas sobretudo a farinha que fomece, e o produto basico, pre- 

sente em todas as lavouras. Em terceiro lugar, no litoral a ati- 

vidade agricola e complementada pela pesca a,lem da presenga 

de modesta atividade extrativa ligada a vegetagao natural. Por 

outro lado, um tipo humano com habitos, tradigoes, tecnicas di- 

ferentes das do "capuava", o praiano — "caigara" — e o respon- 

savel por esse sistema de utilizagao do solo. Enquanto que o 

"capuava" praticamente nao tern preocupagao especial na esco- 
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lha da area a cultivar, bastando que haja revestimento florestal 

e que a topografia seja relativamente favoravel, ou que haja 

capoeira desenvolvida, o praiano enfrenta problemas graves pa- 

ra a localizagao de suas modestas "rogas". As areas com restin- 

gas consolidadas, na ilha Comprida ou no continente, nas lom- 

badas qu© elas originam, e que normalmente oferecem melhores 

condigoes para o plantio d amandioca. Os banhados sao utiliza- 

dos para o arroz, cultura em proporgoes modestas. Os proprios 

terrenos dos grandes sambaqufs sao utilizados, segundo um co- 

nhecedor da regiao, para outras culturas (341). 

Finalmente, um terceiro tipo de agricultura itinerante e o 

que se pratica dentro dos limites bem definidos de uma proprie- 

dade. E o caso, por exemplo, de boa parte das propriedades 

da area de Jacupinanga ou mesmo de Pariquera-Agu. A nao 

ser excepcionalmente, em propriedades relativamente grandes 

ocupadas por familias pouco numerosas, este terceiro caso di- 

fere radicalmente dos dois primeiros. Antes de mais nada, por- 

que a atividade agricola, embora seja um grande parte pratica- 

da com o fito de satisfazer as necessidades dos familiares, fre- 

qiientemente possui, tambem, um carater comercial. Dai de- 

corre que normalmente as lavouras sao maiores, embora sempre 

modestas. Em segundo lugar, implica em uma variedade maior 

de plantas cultivadas, desde o milho e arroz, ate o feijao, batata 

doce, etc. Em terceiro lugar, nao e raro que uma pequena por- 

gao da propriedade, ocupada por lavoura permanente como a do 

cafe, ou entao com hortas ou pomares, fuja ao mecanismo do 

itinerantismo, que interessa praticamente apenas as culturas 

temporarias nao horticulas. Em quarto lugar, dadas as maiores 

proporgoes das areas de colheita, e as limtagoes decorrentes da 

propiia extensao da propriedade ,o ritmo de mudanga de ter- 

reno de cultivo e mais lento, podendo chegar a mais de 10 anos. 

Alem disso, no caso em aprego o cultivo do solo ve-se comple- 

mentado por atividades ligadas a criagao de aves, de suinos e, 

(341) ALMEIDA, A. Paulino de — A Ilha Comprida, in "Revista do 
Arquivo Municipal", Ano XVII, Volume CXXXVII, Sao Paulo, 
outubro, novembro e dezembro de 1950, pags. 53-54. 
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embora em casos muito reduzidos, de algumas cabegas de gado 

para leite. Assim as "palhadas", por exemplo, sao freqiiente- 

mente aproveitadas para os animais. Acresce que nao e raro o 

agricultor possuir um ou mals animais de custeio, o que cons- 

titui outro elemento de diferenciagao em relagao aos casos an- 

teriores. 

O tipo humano mais freqiiente nas areas que nos estao in^ 

teressando nao se confunde com os que aparecem nos casos an- 

teriores. Trata-se freqiientemente, de elementos descendentes 

de colonos estrangeiros, especialmente italianos, poloneses e ale- 

maes. Os sistemas por eles utilizados para a organizagao do 

espago agricola implicam na aceitagao de formas e tecnicas de 

utilizagao ja existentes na regiao, em pequena parte implicando^ 

tambem, na permanencia de alguns habitos. A presenga de hor- 

tas, por exemplo, ou a importancia que dao a aves, ou ainda 

o fato de as vezes possuirem algumas cabegas de vacas leiteiras, 

sao elementos representativos dessa conservagao, que os dis- 

tingue, entre outros, do "capuava" tfpico. 

Dentro deste terceiro caso encontramos uma variedade de 

formas que nao aparece, pelo menos nas mesmas proporgoes, 

nos anteriores. Pareceu-nos nas vezes que tivemos oportuni- 

dade de entrar em contacto com ele, que a forma mais comum 

e a que poderla, com Waibel (342), ser definida como um siste- 

ma de rotagao de terra primitiva. O carater itinerante da la- 

voura, dentro de limites determinados pelo perimetro da pro- 

priedade levaria a essa situagao. Em pouqmssimos casos essa 

situagao evoluiu para um sistema de rotagao de terra melho- 

rada, e em muitos permaneceu como simples lavoura itinerante.- 

Nao e muito raro o caso em que a rotagao de terra, a longo pra- 

zo, se verifique com um esbogo de rotagao de culturas. Assim 

e que no terreno cultivado com arroz por dois anos, por exem- 

plo, as vezes mais, podem ser cultivados, em seguida, mais co- 

mumente o milho, ou o feijao e milho, ou ainda a mandioca. 

(342) WAIBEL, Leo — Capitulos de Geogralia Tropical e do Brasil, 
I.B.G.E., Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro^ 
1958, pag. 228. 
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Em seguida, ainda, a "palhada" podera ser aproveitada pelos 

animais, caso eles existam. O penodo de utilizagao direta do 

terreno, portanto, e nao uniforme, pode se extender de 5 ate 

S-10 anos. 

iNaturalmente, embora para defim-las, tenhamos utilizado 

expressoes aplicada por Waibel para as areas de colonizagao 

no sul do pafs, as formas em questao diferem das do sul pelas 

peculiaridades que adquiriram em face das condigoes em que se 

criaram, De qualquer modo, e quaisquer que sejam as varieda- 

des dentro do sistema considerado, constitui um estado bastante 

adiantado, no con junto, relativamente aos dois casos anteriores. 

Expressive e, a esse respeito, o fato de que as populagoes que 

estao a ele ligadas, revelam um padrao de vida material in- 

discutivelmente superior ao do "capuava" ou do praiano, em- 

bora ainda deixando muito a desejar. 

Neste terceiro caso as culturas dispoem-se pela proprieda- 

de revelando uma disposigao intencional. As lavouras perma- 

nentes de cafe surgem sempre nas vertentes das colinas, ou 

quando e caso, nas encostas, freqiientemente mais ingremes, 

dos morros. As zonas mais elevadas, quando a topografia e mais 

acidentada, podem apresentar-se com modestas reservas de ma- 

tas. As lavouras temporarias, normalmente dispoem-se nas 

meia-encostas inferiores especialmente, podendo, entretanto, su- 

bir em diregao aos topos das colinas. O arroz surge desde a 

meia encosta, quando suave, ate as baixadas umidas, preferin- 

do estas ultimas. A agua justifica a delimitagao das areas para 

os animais, quando eles existem. 

Aos sistemas citados, uns mais, outros menos, mas sem- 

pre ligados a uma mudanga das areas de colheita, devemos actes- 

centar, antes de mais nada, o praticado por um consideravel por- 

gao da populagao "ribeirinha", particularmente ao longo do 

baixo curso do Ribeira a jusante da barra do Jacupiranga. 

Trata-se de lavouras intensivas de carater primitivo, ligadas 

fundamentalmente a cultura do arroz. Suas principals caracte- 

n'sticas sao as seguintes: o arroz e a cultura principal, de ca- 

rater comercial e sedentario, pois que no caso em questao sao 
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utilizados sempre os mesmos terrenos para a cultivo. Algumas 

vezes, poucas, pode verificar-se a presenga de mbdestas lavou- 

xas permanentes, no caso de bananais. Completa o quadro a 

existencia de minusculas "rogas" de subsistencia, com carater 

itinerante. 

A lavoura de arroz esta ligada ao rio, pois localiza-se nas 

areas de vargedos inundaveis. Aproveita-se, justamente, das 

possibilidades que oferecem solos freqiientemente submetidos 

a cheias. Ja tivemos oportunidade de mostrar que tecnicamen- 

te e lavoura primitiva, embora deva ser considerada intensiva 

pelo seu carater sedentario associado a atengao que requer de 

uma numerosa mao-de-obra. O fato do cultivo ser feito direta- 

mente no terreno, sem replante, o renovar-se anualmente a 

plantagao precedendo-a com a queimada, sem preocupagao com 

manter iimpo o campo de cultivo; a pequena atengao que se da 

a propria "limpa" do arrozal, permitindo-se que as ervas da- 

ninhas se desenvolvam a vontade; a ausencia de tecnicas no 

sentido de aproveitar racionalmente as aguas das cheias, assim 

com© a colheita, feita, como dissemos em outra parte, a cani- 

vete, sao todos elementos que caracterizam o primitivismo da 

cultura, e contribuem para distinguf-la dos arrozais das areas 

de lavoura intensiva do tip© chines, por exemplo. Como cultu- 

ra de vargedos, o arroz dispoe-se, no caso em questao, entre o 

rio, de um lado, e a mata ou o "jundu" de outro lado. Aquele 

fornece ao "ribeirinho" possibilidades de pesca, o que aconte- 

ce porque o primitivismo da cultura do arroz nao prende a 

atengao do lavrador todo o tempo. A mata, ou o "jundu", cons- 

tituem as areas contiguas onde o "ribeirinho" pratica uma "ro- 

ga" itinerante de subsistencia. 

O sistema, quando praticado por colonos japoneses, em Ji- 

poruva por exemplo, sofre algumas modificagoes, perdendo par- 

te de seu primitivismio. Julgamos inutil repetir o que outros 

ja disseram, e portanto transcrevemos, a respeito, algumas ob- 

servagdes de N. L. Muller: "... o japones da regiao nao em- 

prega a queimada nas terras destinadas ao arroz, a nao ser da 

primeira vez, porque ele limpa sempre o terreno. ^ so nas cul- 
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turas de subsistencia que usa o fogo porque, como para o ri- 

beirinho, essa e relativamente norma de dentro da propriedade. 

Ailem disso, como nao deixa o mato crescer e escolhe melhor as 

terras, para que nao haja riscos de inundagao, pode cortar seu 

arroz a "ferro", ou seja, a foice; sistema ao mesmo tempo mais 

rapido e eficiente porque grande parte das hastes do arroz e 

assim retirada, evitando futures trabalhos na preparagao do 

solo" (343). 

O tipo mais comum, entretanto, e o descrito para o "ribeiri- 

nho". Nessas condigoes pode-se compreender que, paradoxal- 

mente, os rendimentos nao sejam tao baixos em face da mao-de- 

obra empregada e nao tao elevados como deveriam ser, dado 

o carater intensive, em face da area cultivada. Hepetimos, tais 

fatos confirmam o tipo primitivo do sistema de cultura. 

A presenga dos bananais de Sete Barras ou Juquia, de Igua- 

pe ou Jacupiranga, assim como a presenga dos chazais de Re- 

gistro, constitui um problema para quern deseja enquadrar as 

referidas culturas dentro de sistemas agrarios mais ou menos 

definidos. 

Em face dos bananais, a primeira impressao que se tern, ou 

pelo menos que teve o autor do presente trabalho, e que nos 

deparamos com um exemplo de "plantation", ou de "plantage", 

como prefere utilizar Waibel (344). Nao ha duvida que, sob 

certos aspectos, assim e. Os bananais do Juquia ou das mar- 

gens do Ribeira em torno de Sete Barras, assim como os do 

Peropava, impressionam, paisagisticamente, pel a continuidade 

das plantagoes, caracterfstica das monoculturas. 

Realmente, trata-se de uma monocultura de tipo comercial. 

Com seu carater de cultura permanente, visando mercados ex- 

teriores, aproxima-se do "plantage". Entretanto, ja o vimos, 

normalmente a cultura e fragmentada em numerosas e relati- 

vamente modestas areas de colheita, dada a fragmentagao da 

propriedade da terra. A grande extensao territorial das pro- 

priedades ,normalmente associada a nogao de "plantage", pa- 

(343) MULLER, N. L. — Obra citada, pag. 83. 
(344) WAIBEL, Leo — Obra citada, pag. 31. 
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ralelamente a de "grande lavoura", nao e caracten'stica tipica 

da regiao .Ela difere, por exemplo, da area da linha Santos- 

Juquia, onde os bananais distribuem-se por propriedades fre- 

quentemente maiores, Cremos que esse, todavia, nao e aspect© 

de grande monta. De certa forma, a contiguidade das lavouras 

fomece um carater monocultor a area onde se desenvolven e, 

no conjunto, expressa um tipo de grande lavoura. Mais im- 

portante, segundo julgamos, e que as referidas lavouras nao se 

assemelham aos "plantages", comumente aceitas como tais, pje- 

lo vulto dos capitals empregados, pela organizagao ou pelas 

tecnicas de organizagao do solo. Embora nos bananais se ve- 

rifique a aplicagao de cuidados tecnicos muito superiores aos 

encontrados, por exemplo, para a cultura do arroz, eles estao 

longe dos que devem caracterizar empreendimentos capitalistas 

como sao os "plantages". Mesmo nas areas, em outras partes 

do litoral, onde existem propriedades maiores, as tecnicas dei- 

xam muito a desejar (345). O emprego de adubos, por exem- 

plo, e praticamente inexistente. 

No conjunto, nao acreditamos que a bananicultura, na 

Baixada do Ribeira, possa ser considerada um tipico "planta- 

ge". Pensamos, entretanto, que constitua um caso relativa- 

rriente proximo daquele, um meio termo com os tipos de lavou- 

ras mais freqiientes, antes de tudo caracterizado por ser uma 

monocultura comercial. Importante e que bananicultura nor- 

malmente exclue outras culturas comerciais, permitindo ape- 

nas a presenga, e nao sempre, de "rogas" de subsistencia. Em 

certos casos pode aparecer contiguamente a lavouras de ar- 

roz, quando, aproveitando terrenos mais enxutos, deixa para 

esta as areas sugeitas a inundagoes. 

O caso dos chazais nao difere, basicamente, daquele dps 

bananais. Parece-nos aproximar-se muito mais ,entretanto, do 

sistema de "plantage". Embora ainda insatisftorias (veja-se a 

mediocridade da adubagao) as tengoes para com a cultura sao 

relativamente intensas. Exigem um emprego abundante de tra- 

(345) ARAUJO FILHO, Jose Ribeiro de — Obra citada, leia-se o ca- 
pitulo sobre a lavoura da banana. 
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balho ,praticamente durante o ano todo. Por outro lado, repre- 

sentam culturas industrials, que exigem a presenga de instala- 

goes para o beneficiamento do produto, preparando-o para co- 

locagao nos mercado consumidores. Em certos casos, bem re- 

presentados pela fazenda Okamoto, estamos frente a um "plan- 

tage" tipico ou quasi, o quanto possam ser assim considerados 

esses sistemas, dentro das formas de que se revestem. A su- 

perficie cultivada em cha, extensa para a regiao, pois que atin- 

ge cerca de 50 alqueires; o carater tropical da lavoura, alias 

comum a todas as da Baixada; a mao-de-obra relativamente nu- 

merosa, 40 a 45 familias, todas caboclas, e a ausencia de meca- 

nizagao nos trabaihos atinentes o cultivo do solo; o beneficia- 

mento do produto, feito em instalagoes adequadas dentro da 

propria propriedade; a existencia de uma organizagao comercial, 

com escritorio em Sao Paulo, para a distribuigao da produgao. 

evidente que embora consideremos o trabalho de Waibel 

sobre os "plantages" como sendo a melhor sistematizagao a 

respeito, limitamo-nos a tomar seu conteudo apenas como pon- 

to de referencia, dado que, e a Baixada do Ribeira o comprova, 

nao e facii encontrar denominadores comuns que justifiquem 

a inclusao de certos fenomenos agrarios dentro da mesma clas- 

sificagao. Em certo ponto de seu trabalho, por exemplo, Wai- 

bel afirma que "de modo geral, podemos ..como ultima ca- 

racteristica das plantages, de acordo com Eduard Hahn, indicar 

o fato de que (no sentido mais lato) ficam elas sob a diregao 

de administradores europeus" (346). Acontece que no caso dos 

chazais de Registro que, lembramos, aproximam-se muito do 

sistema de "plantage", temos uma situagao que praticamente 

chega quasi a inverter a condigao acima. Trata-se de proprie- 

dades em que a diregao e de japoneses ou descendentes, en- 

quanto que a mao-de-obra e constituida por elementos cabo- 

clos, evidentemente em grande parte frutos de uma presenga 

europeia na regiao. Paradoxalmente o elemento em grande 

parte descendente de europeus tornou-se a mao-de-obra "na- 

tiva" ,aproveitada pelos japoneses. 6 evidente que, inclusive 

(346) WAIBEL, Leo — Trabalho citado, pag. 41. 
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dentro do proprio pensamento de Waibel, o problema da im- 

plantagao, organizagao e diregao dos "plantages" e, antes de 

mais nada, uma decorrencia dos conhecimentos agricolas e 

tecnicos dos responsaveis, alem de outras condigoes como capi- 

tals e conhecimentos relatives aos problemas de mercados. No 

caso, o elemento com os referidos conhecimentos foi o japones. 

XDomo a da banaria, e mesmo mais, a cultura do cha, pelo 

seu valor, exclue quasi sempre a presenga contigua de outras 

culturas, especialmente comerciais e particularmente perma- 

nentes, como a do cafe. Ja vimos que tal contiguidade e mais 

freqiiente nas propriedades menores. De resto, naturalmente 

pode haver uma cultura de subsistencia, o que nem sempre acon- 

tece, particularmente nas propriedades grandes onde a cultura 

do cha e mais absorvente. Entretanto, a presenga, em uma mes- 

ma propriedade, de terrenes de varzea e de colina, pode permi- 

tir a contiguidade de cha-arroz, cha-banana, ou cha e cafe-arroz, 

os ultimos sempre nos terrenos mais baixos. 

As primeiras tentativas para a implantagao da fruticultura 

em grande escala na zona de Eldorado, a retomada da lavoura 

cafeeira em novas bases tecnicas, as experiencias, e mais do que 

isso, a implantagao das primeiras lavouras de cacau e da serin- 

gueira, estao contribuindo para que em poucos anos se definam, 

na Baixada, sistemas novos, escudados em uma agricultura cien- 

tifica. Inicialmente interessando apenas os produtos citados, e 

sendo praticados apenas nas grandes propriedades pertencentes 

a capitalistas, interessados na terra como "industriais" da agri- 

cultura, irao inevitavelmente influir nas demais culturas, e nas 

demais propriedades, modificando o quadro que tentamos es- 

bogar. 

Em sintese, dentro da Baixada encontramos os seguintes 

grupos de sistemas agrarios: 1. Agricultura itinerante de sub- 

sistencia, do tipo "roga", associada a atividades extrativas, pra- 

ticada pelo "capuava"; 2. Agricultura itinerante de subsisten- 

cia, do tipo "roga", associada a pesca e secundariamente a ati- 

vidades extrativas, praticada pelo praiano; 3. Agricultora itine- 

rante, eventualmente comercial, definindo-se na maioria dos 
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casos em um sistema de rotagao de terras primitiva, dominando 

nas areas com influencia dos antigos colonos italianos, polone- 

ses e alemaes; 4. Sistema de rotagao de terra melhorada, comum 

nas areas de dominio do anterior, e presente um pouco em todas 

as zonas de colinas com predominancia de culturas temporarias; 

5. Agricultura intensiva com carater primitivo, baseada no ar- 

roz, eventualmente associada a pesca fluvial, sempre associada 

a "rogas" itinerantes de subsistencia; 6. Agricultura de "plan- 

tage" em pequena escala, modificada, com base na bananicultu- 

rn; 7. Agricultura de "plantage" baseada no cha; 8. Agricultu- 

ra cientifica, de introdugao recente e, por enquanto, de papel 

secundario nas paisagens regionais. Alem dos grupos acima in- 

dicados, merece uma referenda pelo menos mais um, presente 

principalmente na area de Sete Barras e caracterizado pela con- 

tiguidade, dentro da mesma propriedade, da agricultura e da 

criagao de gado bovino, primeira normalmente representada 

pela rizicultura ou bananicultura. 

Naturalmente os tipos citados nao devem ser considerados 

como fruto de uma classificagao sistematica; interpenetram-se, 

sao muitas vezes dificeis de se distinguir e implicam, especial- 

mente, uma serie numerosa de formas de transigao, o que to ma 

a interpretagao das paisagens rurais extremamente complexa. 

Formas Secundarias de Organizagao Economica 

do Espago Rural 

Pelo quanto ja foi possivel verificar sobre a Baixada do 

Ribeira, percebe-se, sem maiores dificuldades, que a agricultura 

e, no con junto da regiao ,a atividade fundamental e que, na 

pratica, e responsavel pela quasi totalidade das paisagens hu- 

manizadas. 

Ao lado da agricultura, entretanto, podem ser encontra- 

das outras atividades, quasi sempre menos significativas. Ca- 

racterizam-se, na maioria dos casos, por serem complementa- 

res a agricultura como fatores de generos de vida e, normal- 

mente, por terem amplitude, na regiao, relativamente modesta. 

Entre essas atividades merecem uma referencia a criagao, a 
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pesca, as atividades extrativas vegetais e as atividades extrati- 

vas minerais. Relativamente a estas ultimas limitar-nos-emos a 

uma referencia a Serrana de Mineragao dado que e o unico em- 

preendimento digno de nota e com repercussoes nas paisagens de 

um recanto da Baixada. Quanto as atividades extrativas vege- 

tais, elas nao serao objeto de consideragao especial, ja que no 

decorrer do trabalho tivemos oportunidade de nos referir a 

elas. 

A Cria^ao 

A criagao e atividade de importancia muito pequena em 

toda a Baixada. Seus habitantes ,desde os primeiros tempos de 

colonizagao nao se tern interessado por ela e, ainda hoje, excep- 

tuando-se o gado de pequeno porte, especialmente o suino, sao 

poucos os casos de propriedades com rebanhos de maior interes- 

se. Sem o objetivo de fornecer uma explicagao satisfatoria pa- 

ra o pequeno interesse pela criagao, toma-se f)0ssivel pelo menos, 

apontar algumas das provaveis causas. Considerada em fungao 

da dinamica historica da utilizagao do solo, a Baixada nao ofe- 

receu, do ponto de vista das condigoes naturais, quadros favo- 

raveis a criagao. A praticamente inexistencia de campos natu- 

rals, a presenga das zonas de mangues ou das areas de alagados 

de agua doce, assim como o dormnio representado pelo reves- 

timento florestal, constituiram fatores adversos a criagao. Tais 

fatores merecem uma consideragao especial ,dado que, histori- 

camente ,as areas brasileiras de criagao definiram-se especial- 

iriente em fungao da distribuigao dos campos naturais, ver- 

dade que mais recentemente, como e possxvel observar, por 

exemplo, nas margens do rio Parana ao sul de Porto Epitacio, 

tern sido formadas pastagens em areas onde a mata teve que 

ser derrubada (347). Em casos como esse, todavia, as iniciativas 

(347) Em outros casos, a exemplo do que se verificou no vale do 
Paraiba, as pastagens tambem foram formadas em zonas cujo 
revestimenlo vegetal primitivo fora a floresta. Esta, entretanto, 
foi removida para dar lugar a cafezais e secundariamente ou- 
tras culturas; so depois e que as pastagens sucederam-se as 
culturas. O fa tor de destruigao da mata, portanto, foi a agri- 
cultura e nao a criagao. 
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visam criagao em larga escala e contam com capitals relativa- 

mente elevados, enquadrando-se nos empreendimentos de cunho 

capitalista. Na Baixada o povoador nao possuia os elementos 

necessaries para substituir a mata por pastgens, sem se falar 

que a rarefagao populacional, fa to marcante do passado da re- 

giao, nao justificava a existencia de um mercado consumidor 

local, enquanto que os mercados consumidores de outras partes 

obtinham o produto de areas de criagao melhor situadas e com 

disponibilidades de pastagens naturais, alem de melhor equipa- 

das quanto a necessaria apresentagao do produto em condigoes 

de ser consumido. Por outro lado, os sistemas agricolas que 

se definiram na regiao, com base especialmente nas primitivas 

"rogas" itinerantes ou semi-itinerantes de subsistencia, con- 

tribuiram para excluir a criagao como atividade econdmica com- 

plementar. Mesmo os demais sistemas ,como o da cultura in- 

tensiva do arroz, de carater primitivo, excluiram a associagao 

de agricultura com a criagao. As iniciativas de introdugao de 

colonos estrangeiros nao modificaram sensivelmente o quadro 

esbogado. Na melhor das hpoteses elas contribuiram, a exem- 

plo das areas em tomo de Pariquera-Aigu, e especialmente em 

torno de Registro, para incrementar a criagao de animais para 

o trabalho rural ou entao para o transporte. 

Nos ultimos anos, como ja se teve ocasiao de lembrar, fo- 

ram adquiridas terras nos arredores de Pariquera-Agu, assim 

como, em menor escala, em torno de Jacupiranga e Eldorado, 

com o objetivo de formar invemadas. Trata-se ainda de exem- 

plos esporadicos que nao justificam qualquer afirmagao sobre 

a sua amplitude em futuro proximo. Dessa forma, e conforme 

e de amplo conhecimento (348), a unica parte da Baixada que 

possui alguma expressao no setor da criagao e a de Sete Barras, 

em uma faixa irregular ao lohgo do curso do Ribeira. 

Na area de Sete Barras a criagao e um dos elementos que 

permitiram uma interessante forma de organizagao do espa- 

(348) Veja-se MULLER, N. L. Obra citada, pags. 68 e 184; SIL- 
VEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 134; MEDEIROS,. 
Narciso de (e) outros — Obra citada, pag. 31. 
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qo agrario ao longo do rio. fiste, na zona em questao, meandra^ 

em processo de encaixamento, eni) varzeas ladeadas por colinas. 

O processo evolutive dos meandros justifica a altemancia, nas 

margens do rio, de barrancas de erosao, correspondentes as 

margens concavas, e "praias" de acumulagao, correspondentes 

as margens convexas (349). As areas marginals as partes con- 

cavas estao mais protegidas em face das possiveis inundagoes, 

enquanto que as "praias" de acumulagao sao normalmente in- 

vadidas nas epocas de cheia. Em conseqiiencia, o morador se- 

lecionou as areas para o cultivo do solo, dando preferencia as 

partes mais protegidas. Essa selegao, por outro lado, foi em 

parte conseqiiencia das principals plantas objeto de cultivo: o 

arroz, cultura tradicional, que fica fortemente prejudicado se 

for atingido pelas inundagoes do inicio do- ano, quando se encon- 

tra em fase de frutificagao; a bananeira, cultura recente, que 

exige superficies enxutas para o que, inclusive, pratica-se a 

drenagem dos solos. Em conseqiiencia, as zonas de "praias" 

com os vargedos inundaveis, foram dedicadas a criagao, com a 

vantagem de favorecer a obtengao da agua por parte do gado. 

Convem lembrar, porem, que as referidas areas nao saor 

tambem, inteiramente satisfatorias para a propria criagao. As 

cheias, tomando, por vezes, completamente as pastagens, podem 

ocasionar prejuizos consideraveis aos criadores. Dal decorre 

que as propriedades de criagao normalmente se desdobram por 

areas de vargedos e areas de colinas. O gado permanece nos 

vargedos mas, por ocasiao das enchentes e conduzido para pas- 

tagens localizadas nas colinas. Conforme observou N. L. Mul- 

ler (350), origina-se, dessa forma, um fenomeno de transuman- 

cia local, em escala reduzida e de pequena amplitude. 

As pastagens dos vargedos sao formadas geralmente por 

gramlneas nativas, com larga utilizagao do "capim de angola". 

Nas colinas geralmente formam-se pastagens de "capim gordu- 

ra", enquanto que fora da area de Sete Barras, nas invernadas 

que se estao formando, sao utilizados o "gordura" e o "coloniao". 

(349) MULLEH, N. L. — Obra citada, pags. 68-69 (e) SILVEIRA^ 
Joao Dias da — Obra citada, pag. 134. 

(350) MULLER, N. L. — Obra citada, pag. 69. 
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O gado, que e exclusivamente de corte, e criado de forma 

predominantemente extensiva, sendo representado por tipos 

criolos ou, conforme designagao local, por "caipiras"; ja re- 

sultan tes de cruzamentos e agora cruzados, por sua vez, com 

2ebu. 

A capacidade das pastagens da zona de Sete Barras e re- 

Jativamente elevada, cnsiderando que se trata de area quente e 

de umidade relativamente alta. Os pastos dos vargedos, justa- 

mente em decorrencia de sua posigao em area inundavel, sao 

vigosos e praticamente apresentam-se verdes durante o ano to- 

do. Por outro lado, os pastos das colinas sao utilizados justa- 

mente nos penodos de chuvas, durante o verao, de forma que 

tambem oferecem alimentagao satisfatoria. Dai decorre que 

para o caso em questao, o gado praticamente nao sofre com a 

presenga de um periodo em que as pastagens sequem. Dai, 

tambem, em parte ficar sanada a deficiencia que se percebe re- 

lativamente as tecnicas. Em face dos elementos lembrados aci- 

ma nao e de estranhar a existencia de 5 e ate 8 cabeqas por 

alqueire de pastos, ou seja, 2 a 4 cabegas por hectare. 

Regiao do Ribeira — A Criagao em 1950 (351) 

Municipio Bovinos Equinos Asini- 

nos 

Muares Suinos Ovinos Capri- 

nos (♦) 

Cananeia 127 77 9 994 26 1 

Eldorado 1 882 876 3 96 12 681 263 607 

Iguape 1 139 115 — 2 2 612 14 52 

Jacupiranga 609 422 3 40 19 101 158 1 498 

Juquia 661 28 1 22 737 — 13 

Registro 4 105 626 — 16 5 180 182 82 

Regiao do 

Ribeira 8 523 2 144 7 185 41 305 643 2 253 

ESTADO 5 721 977 139 173 4 638 26 944 2 670 812 62 711 132 225 

(*) — Alem de animais de trabalhos, principalmente algumas deze- 

nas de bois. 

(351) Quadro organizado com os elementos obtidos em VI Recen- 
seamento Geral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, pags. 
204, 212, 220 e 228. 
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Omercado para o consume de gado de corte em Sete Barras 

e, em menor escala em Eldorado e Iguape, e constituido pela 

propria regiao. Entretanto, trata-se ainda de mercado relacio- 

nado com uma criagao em niveis modestos. O fato pode ser 

observado especialmente na verificagao da dieta alimentar do 

habitante da regiao. Em certos casos, a carne de gado bovino 

praticamente nao e consumida ,como pode ser verificado em 

varias partes do municipio de Cananeia. No conjunto, a pobre- 

za relativa a criagao de gado de corte, assim como o carater 

excepcional da criagao de gado leiteiro, revelam alguns dos 

aspectos que caracterizam o nivel pouco satisfatorio da dieta 

alimentar da maioria dos habitantes da regiao. 

De resto, a consideragao, pelo menos para a area de Sete 

Barras, da presenga da criagao, poderia nos fazer considerar 

mais um tipo de sistema a se acrescentar abs ja citdos anterior- 

mente. 

A Pesca 

Entre as atividades secundarias da regiao a pesca merece 

um certo destaque, nao tan to pela sua importancia-economica, 

que e relativamente pequena, mas pelo fato de interessar os ha- 

bitantes de areas bastante extensas. Realmente, estando o po- 

voamento da regiao inicialmente intimamente ligado a orla li- 

toranea, com sua riqueza em ilhas, canais, "mares" e, em segui- 

da, aos cursos dos rios, particularmente do Ribeira, e natural 

que o povoador encontrasse na pesca um dos instrumentos pa- 

ra sua subsistencia. Desse modo essa atividade permaneceu, ate 

os nossos dias, como uma importante atividade do praiano, se- 

cundada pela agricultora de subsistencia e, uma atividade se- 

cundaria, mas nao descuravel, do "ribeirinho". 

So recentemente a pesca na regiao do Ribeira teve possi- 

bilidade de se tomar uma atividade de maior interesse eco- 

nomico, dadas as oportunidades de conservagao ou industria- 

lizagao e conseqiiente comercio do produto. Na orla litoranea, 

por exempio em Cananeia, a Caixa de Credit© dos Pescadores 

construiu em 1940 um frigorifico que funciona desde 1942. 



— 236 — 

Com tres camaras frigorificas ,cada uma delas comportando 

10 toneladas de peixe, funciona somente como depdsito a ser- 

vigo de comerciantes que as alugam a razao de Cr$ 5.000,00 

mensais cada. Entregue a tres comerciantes compradores de 

peixe,o frigorifico em questao faz com que para ele convir- 

jam os Pescadores com o produto de seu trabalho e possibilita 

sua distribuigao. No Ribeira a pesca tornou-se atividade mais 

intensa com a instalagao, ao longo de suas margens, de uma 

industria de conservagao de pescado. 

Na orla litoranea a variedade de produtos objeto de pes 

ca e muito grande. Pescadas amarelas, Garopas, Corvinas, Ea- 

gres e muitos outros, somam-se ao camarao, obtido especial- 

mente na zona de Cananeia. Alem disso verifica-se o apro- 

veitamento da ostra. No Ribeira a pesca interessa especilmen- 

te a manjuba. O produto da pesca nas lagunas e canais lito- 

raneos ,assim como de mar aberto, e objeto de comercio con- 

servado em frigorifico, sendo vendido fresco. O camarao, es- 

pecialmente na Semana Santa, ve-se inclusive transportado por 

aviao. A manjuba e objeto de saiga e secagem em estufas 

apropriadas, em estabelecimentos que somam pouco mais de 

duas dezenas, dos quais a metade encontra-se no municipio 

de Registro. O principal mercado, nos dois casos, e repre- 

sentado por Sao Paulo. 

As tecnicas relativas a pesca sao, como para a maioria das 

demais atividades, rudimentares e primitivas. Na orla lito- 

ranea geralmente se faz com o auxilio de pirogas, em uma fai- 

xa muito junto a costa. No Ribeira utilizam-se canoas. Nos 

dois casos o equipamento e precario, sendo que no literal deixa 

bem mais a desejar. Por outro lado, quer os Pescadores do li- 

teral, quer os do rio, estao completamente na dependencia res- 

pectivamente do comerciante e do industrial (359). Trata-se, 

(352) Os pregos pagos aos Pescadores, por quilo, de junho a agosto 
de 1960, tiveram as seguintes oscilagoes: 
Tainha Cr$ 25,00 a Cr$ 60,00 
Bagre salgado Cr$ 60,00 a Cr$ 65,00 
Robalo Cr$ 60,00 a Cr$ 70,00 
Camarao Cr$ 55,00 a Cr$ 80,00 
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especialmente no primeiro caso, de Pescadores com rendimen- 

tos baixfssimos, desvalorizados ainda mais pelos baixos pregos 

que conseguem obter. 

No litoral a atividade pesqueira obedece a um calendario 

organizado principalmente em fungao dos tipos de peixes pos- 

siveis de pescar. No decorrer do periodo quente do ano, pra- 

ticamente desde outubro ate margo, verifica-se a estagao do 

peixe "graudo". Nessa ocasiao pesca-se o robalo, a pescada 

amarela, a jagurra, o ca^ao, o paru e outros. No decorrer do 

periodo frio, interessando os meses de maio a agosto, verifica- 

se a estagao do peixe "miudo". Entao pesca-se a tainha, o bagre, 

a garopa, a pescadinha, a sardinha e outros. O robalo e a tainha 

sao os peixes que caracterizam melhor as duas estagoes em 

questao. 

O peixe "miudo" pode continuar a ser pescado um pouco 

por todo o ano, embora com produtividade reduzida. 

O camarao, que constitui uma das principais fontes de ren- 

da para os Pescadores, e procurado de preferencia a partir de 

margo, extendendo-se a sua pesca ate agosto. Ultimamente tor- 

nou-se relativamente freqiiente a pesca do camarao no ano 

todo ,fato que esta influindo para que decresga o rendimento. 

Dado que a praiano, como ja foi dito. alia os trabalhos de 

pesca aos agncolas de subsistencia, o calendario de suas ati- 

vidades reflete tal complementagao. 

Pregereba — Cr$ 30,00; Pescada jaguara — Cr$ 40,00; Corvina, 
Caranha e Cagao Miudo — Cr$ 25,00; Linguado — Cr$ 30,00; 
Pescada Amarela — Cr$ 45,00. As ostras foram pagas a razao 
de Cr$ 0,50 a Cr$ 1,00 por quilo. 

Convem lembrar que os pregos acima referem-se a um 
periodo em que ainda domina a pesca do peixe "miudo". 

Considerando que a pesca e feita com pirogas e redes e 
que para cada barco ha necessidade de tres homens pelo menos; 
considerando, ainda, que o parco produto deve ser equitati- 
vamente dividido pelo numero de Pescadores, o dono do bar- 
co e rede recebendo duas partes, nao e possivel ser muito 
otimista quanto a rentabilidade da pesca para os proprios 
Pescadores. Os pregos do peixe no mercado de Sao Paulo 
mostram que os comerciantes sao os que usufruem os resul- 
tados melhores. 
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De agosto a setembro a maior parte das atengoes e dedi- 

cada as rogadas e atividades do plantio. A partir de outubro 

intensifica-se a pesca do peixe "graudo", ao mesmo tempo que 

continuam os trabalhos do plantio. Em margo, quando esta 

se encerrando a estagao do peixe "graudo", verifica-se a volta 

aos trabalhos da lavoura com a colheita que continua em abril. 

Neste mes intensifica-se a pesca do camarao que, de maio ate 

agosto, soma-se a pesca do peixe "miudo". 

Em sintese, a pesca continua em grande parte a satisfazer 

necessidades de subsistencia, particularmente no litoral. No 

Ribeira e atividade subsidiaria, ja que a maioria daqueles 

que a praticam sao antes de mais nada agricultores. 

De resto, e uma atividade que interessa uma parte muito 

pequena da populagao da Baixada e, conseqiientemente, de im- 

portancia pouco significativa. 

A Presenga da "Serrana" 

As atividades ligadas a mineragao constituem um dos fa- 

tores que contribuiram, preteritamente, para a penetragao e fi- 

xagao de povoadores em certas partes da Baixada. O aproveita- 

mento do ouro de aluviao, por exemplo, foi responsavel pela 

criagao, por parte do europeu ou seu descendente, das pri- 

meiras paisagens culturais da area de Eldorado. 

Apesar de exemplos como o citado, a mineragao, entre- 

tanto, nao se constituiu, na area em aprego, em atividade per- 

manente que pudesse marcar sua fisionomia ou pelo menos a 

de uma sua parte. Quern, na bacia do Ribeira, quizer encon- 

trar atividades de extragao mineral mlais importantes, tera que 

deixar a baixada e, a partir de Iporanga, remontar para alta ba- 

cia, especialmente na zona de Apiai. 

Entretanto, na area de Cajati, municipio de Jacupiranga, 

ha uma atividade ligada a extragao da apatita, cujas repercus- 

soes no ritmo de vida local nao podem ser descurdas. Mesmo 

porque, trata-se de uma area onde ja por diversas vezes tive- 
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mos iniciativas de mineragao visando especialmente minerios 

de ferro (360). 

A empresa responsavel pelos trabalhos e a Serrana de 

Mineragao, instalada em uma area de 150 alqueires, no distri- 

to de Cajati, desde o ano de 1942, quando iniciou seus traba- 

Ihos. A area das minas e de propriedade do govemo do Esta^ 

do, tendo a Serrana concegao para a exploragao do minerio. 

O mineral extraido e a apatita, que ocorre associada a ja- 

cupiranguito, magnetita e calcareo. A extragao do minerio se 

verifica em minas a ceu aberto, toda com trabalho manual comr 

pletado pelo de alguns tratores e uso de bastoes de dinamite. 

O minerio extraido e encaminhado, por intermedio de cami- 

nhoes, para a usina de beneficiamento. Esta localiza-se junta 

ao rio Jacupiranguinha, aproximadamente 5 km das minas ► 

Na usina o minerio e levado e concentrado, sendo em seguida 

remetido par Sao Caetano, proximo a Sao Paulo, onde se pro- 

cessa a fabricagao de adubo. Atualmente a produgao do mi- 

nerio concentrado eleva-se a aproximadamente 45.000 toneladas 

anuais, a usina trabalhando quasi ininterruptamente, apenas 

cessando cada 15 dias para reparagoes. Calcula-se que as re- 

servas, no ritmo atual de produgao, possibilitarao ainda 15 anos 

de atividade, ou pouco mais. 

Os fatos que mais interessa destacar aqui nao sao propria- 

mente os relativos a mina ou a empresa, mas principalmente 

aqueles conseqiientes da presenga dessa atividade. 

Antes de mais nada, a presenga da Serrana contribuiu pa- 

ra transformar radicalmente as paisagens dessa porgao da Bai- 

xada, contribuindo para que a sede do distrito de Cajati, de 

um simples e modesto povoado que era, adquirisse condigoes 

praticamente urbanas. Reaimente, onde tfnhamos apenas a 

povoado de Cajati, hoje contamos tres nucleos. O primeiro e 

o proprio Cajati, sede de distrito de paz, abrigando algumas 

casas comerciais e habitado por um populagao parcialmente 

dedicada a atividade rurais. O segundo e o nucleo que abriga 

(353) Para informa$6es a respeito aconselhamos a leitura de COH- 
R6A, M. Pio — Obra citada. 
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as principals instalagoes da Serrana que, proximo a usina de 

beneficiamento, compreendem principalmente escola, capela. 

sede para a administragao, escritorios, residencias para funcio- 

narios e operarios, pensao para solteiros, clube e cinema, alem 

de uma usina termo-eletrica, deposito, garage e almoxarifado. 

Trata-se de nucleo planejado e, portanto, ordenado, com, fun- 

goes urbanas e abrigando cerca de meio milhar de pessoas. O 

terceiro e Parafuso, um tipico aglomerado linear que se dis- 

poe, com as habitagoes que se sucedem regularmente, densa- 

mente a principio, rarefazendo-se em seguida, ao longo dos 

primeiros tres kilometros da estrada da Serrana para Barra do 

Azeite. Sua populagao em parte dedica-se a lavoura, ao pe- 

queno comercio e, em parte, tambem a trabalhos junto a Ser- 

rana (minas, diaristas em obras, etc.). O maior desenvolvi- 

mento do povoado e recente, devendo ser particularmente atri- 

buido a vizinhanga da Serrana. A valorizagao da terra, vendi- 

da em lotes praticamente urbanos, e um indxcio desse desenvol- 

vimento recente, da mesma forma o numero de casas novas em 

construgao, muitas de alvenaria, e o numero das que sao re- 

f ormadas. 

A empresa contribuiu para a abertura de varias estradas, 

todas revestidas com magnetita, minerio separado da apatita. 

Uma estrada com 14 km. foi aberta ate Jacupiranga, enquanto 

que outras conduzem da usina a mina. A presenga de mina fez 

com que fosse aberta uma estrada ao longo do antigo percurso 

entre Jacupiranga e Cananeia, passando pel ex-Colonia enquan- 

to que esta sendo concluido um ramal da Br. 2 que, com 12 

km., une Cajati e a Serrana a Jacupiranga. 

Outro aspecto decorrente da presenga da Serrana e o re- 

lative ao consumo de lenha para a usina termo-eletrica, com 

500 kw. de capacidade. As areas fornecedoras de lenha torna- 

ram^se sempre mais distantes, dado o esgotamento das possi- 

bilidades das areas mais proximas. Atualmente a usina recebe 

lenha da zona entre Pariquera-Agu e Cananeia, transportada 

por caminhoes que se dirigem carregados de minerio para o 

^mar" de Cubatao. Com a finalidade de garantir o aprovisio- 
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namento em combustivel a Serrana iniciou o plantio do eucalipto 

em larga escala. 

No "mar" de Cubatao, proximo ao "ferry-boat" para Ca- 

naneia, a Serrana construiu um cais para o embarque do mi- 

nerio, que segue para Santos via mar. 

De resto, a exploragao da apatita permitiu que um grupo 

numeroso de farmlias pudesse dispor de um padrao de vida sa- 

tisfatorio, bem mais elevado que o da media da populagao da 

Baixada. 

As Tecnicas 

A medida que tecemos algumas consideragoes sobre as 

principais culturas da Baixada, assim como aos sistemas de 

cultura, ja tivemos oportunidade de, por varias vezes, acenar 

a aspectos tecnicos nas atividades agrfcolas. Convem, entre- 

tanto, insistir no problema das tecnicas, ja que se constituem 

no elemento fundamental para compreender melhor as referi- 

das atividades. 

Tratando-se de areas que em grande parte foram recober- 

tas por revestimento florestal, e natural que o problema para 

conseguir espago para a atividade agricola tenha sido solucio- 

nado por intermedio dos classicos sistemas da derrubada acorn- 

panhada pela queimada. Valido para o caso das florestas co- 

mo para o "jundu", o processo reduziu-se a queimada nos ca- 

ses de revestimentos vegetais erbaceos, sub-arbustivos e mes- 

mo arbustivos. Como em outras partes do pais, a floresta foi 

considerada area com solos favoraveis para a agricultura e, 

normalmente, nao se utilizou nenhum criterio tecnico para a 

escolha da area a derrubar e queimar, desde que el as resulta- 

vam do proprio processo de penetragao, em que o rio exercia 

papel soberano. Com o tempo, tambem na Baixada os padroes 

considerados de terras ferteis integraram-se nas tecnicas de 

selegao de areas dentro da mata. Como em outras partes do 

pais, a presenga do pau d'alho constituiu-se em indice de ter- 

ras ferteis. O machado e o fogo foram, e continuam sendo os 
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instrumentos utilizados para a obtengao do espago agricola. TV 

mando-se em consideragao o con junto todo da Baixada, as derru- 

badas em poucos casos estiveram associadas a atividades liga- 

das ao aproveitamento da madeira de Lei.., A extragao 

deira e o seu comercio e uma atividade recente tendo se de- 

senvolvido especialmente na decada de 1940; atualmente en- 

contra-se em decadencia. As serrarias nunca tiveram papel de 

destaque, mesmo com a presenga, no seculo passado, dos norte- 

americanos que iniciaram atividades madeireiras na Baixada. 

Realmente, nas condigoes em que geralmente se verifica a der- 

rubada, especialmente no passado, nao seria possivel um apro- 

veitamento economico da madeira. Esta nao teria por onde 

sair para os mercados de consume. E evidente que na maior 

parte da Baixada, onde o povoamento, inclusive com as pri- 

meiras atividades agricolas, se processou lentamente e de mo- 

do ralo, as derrubadas de modo algum poderiam justificar ati- 

vidades madeireiras, mesmo que mais modestas, semelhantes as 

que caracterizaram os primeiros tempos de organizagao do es- 

pago agricola em algumas das frentes pioneiras do Estado de 

Sao Paulo ou do Parana. 

O plantio, depois de obtido o espago desejado, se fez e ho- 

je continua sendo feito especialmente com o auxilio da enxada 

ou do enxadao. A agricultura da Baixada do Ribeira e tipica- 

mente de enxada. O fato, como justamente lembrou N. L. 

Muller, nao poderia ser de outra forma, especialmente nas cul- 

turas novas, dado que o trabalho deve ser efetuado em terre- 

nes caracterizados pela presenga dos tocos das arvores abati- 

das e dos troncos carbonizados, que se dispoem desordenada- 

mente pela superficie (354). Por outro lado, conforme lembra 

Sergio Buarque de Holanda, a utilzagao do arado, ja tentada 

na regiao por colonos norte-americanos em meados do seculo 

passado, nao deu resultados satisfatorios em virtude dos solos 

normalmente nao serem profundos, em conseqiiencia, quan- 

do revolvidos pelo arado, sofrerem uma inversao com o apro- 

fundamento dos elementos nutritives. O autor, a proposito ci- 

(354) MULLER, N. L. — Obra citada, pag. 80. 
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ta, baseado em LAiNE, Frederico, O Arado e a terra, Correio 

Paulistano, 21 de outubro de 1951, a "crenga, ainda em nossos 

dias dominante, entre lavradores do Juquia, de que o arado 

envenena a terra" (355). No caso da lavoura rizicultora, con- 

forme ja vimos, o plantfo se faz com o sistema de bastoes. Em- 

bora nao tenhamos observado o fato, segundo N. L. Muller, 

o sistema do "chugo" e ocasionalmente utilizado para as cultu- 

ras de subsistencia (356). Fora desses instrumentos, poucos ou- 

tros sao utilizados. Os arados, especialmente os de disco, sao 

pouquissimos, em 1950 cerca de uma centena, da qual a me- 

tade nas lavouras do municipio de Registro. As grades, pou- 

quissimas, tambem se encontram praticamente concentradas 

em Registro, O destaque de Registro em relagao ao restante 

da Baixada e verdadeiramente pronunciado no referente a se- 

meadeiras; em 1950, em um total de 342 semeadeiras recen- 

seadas em toda a Baixada, 335 pertenciam a propriedades do 

municipio de Registro (357). A utilizagao da enxada, como 

instrumento basico para as atividades de plantfo, nao e somen- 

te, como para o caso do "chugo", uma decorrencia do primitivis- 

mo em que se encontra boa parte da agricultura regional mas, 

tambem, em alguns casos, uma necessidade em face dos tipos 

de culturas dominantes. 

No caso das lavouras temporarias, ja o afirmamos outras 

vezes, nao ha, a nao ser em casos pouco numerosos, especial- 

mente de agricultores japoneses, nenhuma ou quasi nenhuma 

preocupagao no sentido de manter limpo o campo de cultura. 

Desde que efetuada a colheita, o campo fica a merce das ervas 

daninhas que dele se apoderam inteiramente. Quando chega a 

epoca de efetuar novo plantfo, volta-se a utilizar o comodo sis- 

tema da queimada. O fogo nao aparece, portanto, apenas como 

elemento auxiliar na obtengao de espago agrfcola, mas, tambem, 

como instrumento nos trabalhos de renovagao das lavouras. 

(355) HOLANDA, Sergio Buarque de — Camlnhos e Fronteiras, Rio 
de Janeiro, 1957, pag. 247. 

(356) MULLER, N. L. — Obra citada, pag. 80. 
(357) VI Recenseamento Geral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo 

II, pags. 182-183. 
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E evidente o prejuizo decorrente dessa pratica para a fertiii- 

zagao do solo. Por outro lado, deixando seu terreno a merce 

das ervas daninhas, nao so cria-se a necessidade de utilizar o 

fogo no imcio do ano agricola, mas permite-se, tambem, que 

elas se difundam de tal forma a criar, apesar das queimadas, 

com suas sementes, serios problemas para a cultura que se pra- 

tica. 

Compreende-se que a renovagao das cuituras, feita anual- 

mente a custa do primitivo auxilio do fogo, implique na ine- 

xistencia, ou quasi, de tecnicas de protegao, conservagao ou res- 

tauragao de solos (358). Nos casos de derrubadas em matas 

primarias ou secundarias desenvolvidas, verifica-se, como e sa- 

bido, uma defesa rudimentar e nao intencional em relagao ao 

trabalho erosivo das aguas superficiais. Os tocos que perma- 

necem, assim como os troncos caoticamente disperses pelo ter- 

reno contribuem para quebrar ou amortecer nas vertentes, a 

velocidade das aguas de enxurradas, de certa forma, portanto, 

protegendo o solo da erosao, ou pelo menos, retardando sua re- 

mogao pela agua. Nos casos das areas cultivadas ha mais tem- 

po, mesmo essa forma de protegao desaparece. E o que aconte- 

ce, por exemplo, na maioria das lavouras permanentes de en- 

costas. O habito de efetuar o plantio orientado segundo as li- 

nhas de maior declividade, nao so em nada contribue para a 

protegao do solo, como, propicia condigoes para que mais in- 

tenso se faga sentir o trabalho da erosao. As novas lavouras, 

surgindo com plantio em curvas de nivel, por enquanto des- 

pertam a atengao pelo contraste com a generalidade das lavou- 

ras regionais. 

Tecnicas de adubagao praticamente nao existem, ate mes- 

mo, como vimos, em culturas da importancia do cha. Nao se 

pode pensar, na maioria dos casos, dado o carater modesto das 

areas de colheita e suas finalidades, muitas vezes voltadas pa- 

ra a subsistencia ,em consume de adubos quimicos, so com- 

(368) A agricultura em, bases cientificas, so agora se instalando na 
regiao, nao contruibui, dada a sua natureza excepcional, para 
modificar o quadro dominante no setor das tecnicas. 
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preensivel em lavouras cientificas visando exclusivamente o 

comercio. ^ o que ocorre nos cafezais novos ou nas lavouras 

em instala^ao, de seringueiras e cacau. o que comega a ocor- 

rer nas lavouras de cha. Mas e so. A utilizagao de adubos or- 

ganicos e quasi tao modesta quanto a de adubos quimlcos. A 

pobreza da criagao em quasi toda a Baixada, mesmo a sua ins- 

xistencia em muitas areas, condiciona, em conseqiiencia, pra- 

ticamente a inexistencia da associagao lavoura com criagao. 

Dai decorre que nas plantagoes nao e comum a utilizagao de 

adubos organicos de origem animal. Apenas nos casos em que 

surgem sistemas com rotagao de terra melhorada, e mesmo as- 

sim em escala reduzida, verifica-se alguma coisa nesse sen- 

tido. E mais facil, entretanto, estabelecer-se relagao de de- 

pendencia da criagao para com a agiicultura — caso da en- 

gorda de capados com milho — do que desta para com aque- 

la. Adubos organicos de origem vegetal tambem sao pouco uti- 

lizados. Apenas nas propriedades em que uma agiicultura cien- 

tfica esta sendo organizada, utilizam-se ou praticam-se en- 

saios com leguminosas. Nestes casos, um papel especial pare- 

ce estar reservado ao Kudzu. 

Evidentemente, em face das condigoes acima citadas, se- 

ria inutil falar, para a Baixada do Ribeira, em pratica de res- 

tauragao de solos. 

Aos fatos lembrados, convem acrescentar o relative as con- 

seqiiencias do desmatamento, que se fazem sentir especialmente 

no regime dos rios e na forma de agir da erosao em lengol, 

funestamente prejudiciais a agricultura. A Baixada do Ri- 

beira, e sobejamente conhecida pela importancia, amplitude e 

conseqiiencia das cheias de seus rios. Sem que possamos re- 

correr a fontes cientificamente satisfatorias, dada a ausencia 

de estudos a respeito, e portanto, reportando-nos apenas as 

informagoes de antigos moradores das areas ribeirinhas, as 

cheias, e naturalmente as vasantes, tern se tornado mais vio- 

lentas, embora mais rapidas. Parece-nos que o desmatamento 

so poderia levar a essas conseqiiencias. Sofrem as lavouras ri- 

beirinhas, as vezes com quasi completa destruigao, como no 
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caso dos arrozais, outras vezes com series prejuizos, como no 

caso dos bananais. Mas sofrem tambem as lavouras das coli- 

nas, sujeitas a lixiviagao e periodos com solos enxarcados, en- 

quanto que em outros periodos os solos ressecam muito rapi- 

damente. 

As tecnicas de reflorestamento, como vimos, estao sendo 

empregadas em escala muito reduzida e, o que e mais grave, 

em ritmo muito inferior ao do desfiorestamento que continua 

em todas as partes, sem excegoes apreciaveis. A legislagao tri- 

butaria, que favorece aqueles que conservam reservas de ma- 

tas em sua propriedades, entendendo-se inclusive matas secun- 

darias e ate mesmo capoeiroes, nao tern dado, e na regiao nao 

pode dar resultados satisfatorios. Em primeiro lugar nao e 

atragao suficiente para que muitos substituam o sistema de 

agricultura itinerante por sistemas com lavouras sedentaria ^ 

o que permitiria a presenga de reservas de matas, dado que o 

esforgo a cumprir a grande e o prepare e orientagao tecnica 

insuficientes. Em segundo lugar, porque a referida legislagao 

praticamente nao chega a afetar os moradores isolados ,os "pos- 

seiros", os "capuavas" enfim, que com o sistema de agricultu- 

ra que praticam sao grandemente responsaveis pela indis- 

criminada destruigao do reve&timento florestaL 

Depois de efetuado o plantlo, os cuidados com a limpeza 

e protegao das culturas sao irregulares, dependendo muito 

do tipo de lavoura que se considere. Nos chazais e nos bana- 

nais, assim como nos cafezais, especialmente nos novos, en- 

fim, nas lavouras permanentes em geral ,as "limpas" sao mais 

freqiientes, havendo maior cuidado com a plantagao. As lavou- 

ras comerciais, e nao so eventualmente comerciais, sao as que 

justificam maior trabalho de "limpa". Mesmo assim, deixam 

muito a desejar, pois que tivemos oportunidade de ver cafe- 

zais em quasi abandono, tornados pelas ervas daninhas. Nas 

culturas temporarias, como e o caso da do arroz, especialmen- 

te naquelas de subsistneia, os cuidados com os trabalhos de 

limpeza sao muito reduzidos, quando nao inexistentes. Em 

certos casos, alem de queimar para preparar o terrono e plan- 
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tar, o homem nada faz para auxiliar as plantas domesticas da 

^erissima concorrencia que Ihes fazem as ervas daninhas. A 

"promiscuidade" de certas "rogas" de subsistencia toma-se, 

com isso, mais notavel, pois que a "roQa ' se apresenta como uma 

area em que plantas cultivadas e outras se misturam caotica- 

mente. O fato e agravado peia umidade elevada e constante, 

assim como pel as tempera turas normal mente altas, fatores que 

favorecem o desenvolvimento das ervas daninhas durante o 

ano todo. A unica vantagem da escassez ou ausencia de "lim- 

pas", paga entretanto a prego muito elevado pelos seus aspectos 

negatives, que sao numerosos, esta no fato de que o con junto 

de culturas tomadas pelas ervas forma um manto vegetal re- 

lativamente denso que torna mais suaves as conseqiiencias da 

■erosao. 

Nao acreditamos que a falta de preocupagao com a lim- 

peza das lavouras temporarias seja apenas expressao do deslei- 

xo do gricultor, embora, sendo esse trabalho relativamente 

penoso, e tendo que se repetir varias vezes por ano„ o agri- 

cultor a ele procure resistir. Veja-se, a proposito, o quanto dis- 

semos sobre a presenga de cafezais em meia encosta superior 

de vertentes ingremes da ara de Barra do Brago. Entretanto, 

embora as lavouras sejam relativamente modestas, cremos que 

uma das causas dessa situagao seja o numero de bragos rela- 

tivamente reduzido de que a lavoura pode dispor. A pequena 

disponibilidade de mao-de-obra contribui nao somente para 

limitar as areas de colheita mas, tambem, para limitar a in- 

tensidade de trabalho a elas atinentes. Por outro lado, a nao 

ser no periodo de plantio, ou no de colheita, como vimos, o 

lavrador freqiientemente dedica-se a outras atividades, como 

e o caso de pesca entre os ribeirinhos plantadores de arroz. 

Tais atividades contribuem para desvia-lo dos cuidados com a 

lavoura, 

Se no con junto pouca e a protegao contra as ervas dani- 

nhas, menor protegao entretanto, verifica-se contra os inimi- 

gos da lavoura, insetos, parasitas, doengas, etc. Nesse sentido 

somente a lavoura cientifica que se esta instalando, como se- 
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ria natural, e lavouras como a do cha, sofrem tratamento pa- 

ra que sejam protegidas. muito significative que em 1950 

em toda a Baixada tenham sido recenseados tao somente 55 

pulverizadores, e que desse total, 43 encontravam-se nas la- 

vouras do munici'pio de Registro (359). 

No caso dos arrozais, uma praga comum e a presenga, por 

ocasiao da maturagao dos graos, de uma enorme quantidade de 

ratos, que alem de prejudicarem os resultados do trabalho do 

lavrador, justificam uma incidencia fora do normal de reteis. 

Nao e sem razao que nessas ocasioes o Hospital Regional de 

Pariquera-Agu se ve as voltas com pedidos de soro contra mor- 

deduras de cobras. 

Um outro problema, que tambem e de defesa das lavou- 

ras, que interessa a rizicultura, mas tambem a bananicultura, 

e o das enchentes. E verdade que a iniciativa do agricultor, 

isoladamente, pouco pode representar frente a um problema 

de envergadura como e esse, e cujas causas sao complexas e 

de neutralizagao fora de seu alcance. Mas tambem e verdade 

que nem sempre o agricultor toma as iniciativas que poderiam 

suavisar as conseqiiencias das cheias. Os bananicultores das 

areas de vargedos abrem canaletas de drenagem para manter 

o terreno enxuto, mas nao e raro que localizem os bananais 

em terrenos que podem ser castigados por inundagoes excep- 

cionais, Os rizicultores, de seu lado, nem sempre selecionam 

as areas de cultivo em fungao das cheias. Dai os problemas 

de colheita, as vezes verificada com presenga de lengol de 

agua. 

A colheita tambem revela, em muitos casos, o primiti- 

vismo predominante. De um modo geral ela e praticada mais 

racionalmente nas culturas permanentes, embora para o caso 

do cafe haja o problema da irregular maturagao dos frutos. 

Nas culturas temporarias faz-se, frequentemente, em condigoes 

pouco favoraveis. O simbolo, repetimos, e o arroz colhido a ca- 

nivete, espiga por espiga, para que os graos nao se percam 

(359) VI Recenseamento Geral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo 
II, pags. 182 e 183. 
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completamente na agua ou no lodo. O caso extreme nos e 

dado pelas "rogas promfscuas" itinerantes, de subsistencia. 

Nelas o proprio coaticismo da plantagao e a presenga das er- 

vas daninhas dificultam o trabalho de colheita. Sao casos em 

que a colheita nao difere muito de um trabalho de coleta. Por 

outro lado, dado que em numero de propriedades que nao po- 

demos precisar, mas que nos parece constituir a maioria, nao 

existem adequadas instalagoes para armazenar a produgao, os 

trabalhos de colheita sofrem em conseqiiencia. Nos casos de 

"rogas" imicamente de subsistencia os frutos da lavoura fi- 

cam o maior tempo possivel no pe, quando nao possam ser 

transformados e armazenados, ou quando nao possam ser ime- 

diatamente consumidos. A presenga de animais, a exemplo de 

suinos, em certos casos pode ser considerada uma elementar 

forma de transformagao e armazenagem do produto. Nos ca- 

sos em que ha exedentes para a venda, entao a produgao deve^ 

pelo seu carater perecivel, e pelas condigoes de armazenagem 

apontadas acima, buscar um mercado proximo com certa rapi- 

Regiao do Ribeira — Emprego de Forga nos Trabalhos 

Agrarios — 1950 (360) 

Municipios 

Cananeia 

Eldorado 

Iguape 

Jacupiranga 

Juquia 

Registro 

Regiao do 

Ribeira 

ESTADO 

Estabe- 

lecimen- 

tos 

Forga Ani- Forga Meca- Sem emprego 

mal nica ou ani- 

mal e meca- 

nica 

de forga 

% 

99,62 

99,27 

99,76 

99,86 

98,06 

76,13 

7 694 385 5,00 10 0,13 7 299 94,85 

221 611 117 963 53,23 2 657 1,20 100 991 45,57 

N.0 Estab. % Estab. % Estab. 

262 1 0,38 ... 261 

1 360 9 0,66 1 0,07 1 350 

2 141 4 0,19 1 0,05 2 136 

2 119 3 0,14 — — 2 116 

258 5 1,94 — — 253 

1 544 363 23,36 8 0,52 1 183 

(360) Quadro elaborado com os elementos obtidos em VI Recensea- 
mento Geral do Brasil, Volume XXV, Tomo II, pag. 100. 



— 250 — 

dez. Nao e raro que sendo obrigado a vender por deficiencia 

nas tecnicas de conservagao, o agricultor receba muito pouco 

pelo produto de seu trabalho. Como nao e raro, outrossim, 

perder uma parte da colheita, por falta de consumo imediato 

ou falta de escoamento. 

Todo o trabalho de colheita, seja em lavouras tempora- 

rias ou permanentes, comerciais ou de subsistencia, e feito 

manualmente, com o emprego conseqiientemente, de mimero 

relativamente elevado de bragos. Em certos casos, como no 

<ia banana, utiliza-se o penado, como o canivete ou a foice pa- 

ra o arroz. Mas os instrumentos normals de colheita sao as 

maos. 

Compreende-se que, por quanto acabamos de ver, meca- 

nizagao e motorizagao das atividades agricolas em toda a Bai- 

xada do Ribeira sao coisas praticamente inexistentes. As ra- 

zoes sao faceis de enumerar. Em primeiro lugar esta fora de 

cogitagao qualquer possibilidade de mecanizagao nos sistemas 

mais primitivos, tais como os da agricultura nomade. Em se- 

gundo lugar, supondo-se que alguns pequenos proprietarios 

tivessem possibilidades economicas para se proverem de cer- 

tas maquinas, elas nem sempre compensariam, com seu tra- 

balho as vezes aplicado a minifundios, os gastos que repre- 

sentaram. Em terceiro lugar, em lavouras permanentes do ti- 

po da do cafe, cha ou banana, a mecanizagao toma-se muito 

diffcil, a nao ser para o prepare do terreno. 

A praticamente ausencia de mecanizagao nao significa, 

necessariamente, que haja um emprego grande, por exemplo, 

de animals. A nao ser na area de Registro, e especialmente li- 

gados as zonas de cultivo de cha, os animals de trabalho sao 

pouquissimos. Mais comuns sao os utilizados para o transporte. 

O quadro apresentado acima, embora relative a 1950, ainda 

espelha a situagao da maior parte da area que nos interessa. 

No con junto, a Baixada do Ribeira se nos apresenta com 

atividades agricolas entre as tecnicamente mais atrazadas em 

todo o Estado de Sao Paulo. Por isso mesmo, adquirem um 

especial significado as iniciativas no sentido de implantar na 
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regiao uma agricultura cientifica. Caso vinguem, e tudo faz 

crer que sim, com seu carater revolucionario acarretarao, sem 

duvida nenhuma, enormes transformagoes nas estruturas ar- 

caicas regionais e, em especial modo, nos seus horizontes tecni- 

cos. 

O Calendario Agricola 

Nao e facil definir um calendario agricola para a Baixada 

do Ribeira, dada a complexidade decorrente de certas diversi- 

ca^oes regionais, assim como dos sistemas agrarios dominantes, 

dos tipos de cultura e de suas tecnicas de cultivo. 

Os trabalhos relativos ao preparo dos terrenes para culti- 

vo anuais praticamente podem se iniciar ja no mes de maio, 

estendendo-se ate agosto inclusive. Nos casos de sistemas ba- 

seados na agricultura itinerante de subsistencia os trabalhos 

de prepare da terra somente se verificam no fim do periodo 

citado, pois que se limitam praticamente a queimada, quando 

nao ha necessidade de precede-la pela derrubada. Aproveita-se 

especialmente fins de julho e o mes de agosto, quando nor- 

malmente a pluviosidade e mais baixa e o ar e mais seco| Nes- 

ses casos, em maio ainda colhe-se um pouco de feijao, milho 

e cana, o restante do tempo, ate praticamente agosto, sendo 

empregado em atividades extrativas ou ligadas as modestas 

benfeitorias da propriedade ou da "posse". Nas areas de agri- 

cultura intensiva primitiva, ligada ao arroz, a colheita do pro- 

duto, ou ja se encerrou, ou termina no decorrer de maio. Tam- 

bem aqui, as queimadas so terao lugar em agosto e ate mais 

tarde, Deixa-se o campo de cultivo abandonado entre o fim 

da colheita e a epoca das queimadas, e enquanto isso o "ri- 

beirinho" dedica-se a pesca fluvial, de "peixe miudo". Para 

o japones que pratica a mesma agricultura intensiva, os meses 

de junho, julho, sao destinados a manter limpos os campos de 

cultivo. Nos casos de sistemas de rotagao de terra primitivo, 

os campos tambem sao deixados ao abandono, enquanto que o 

agricultor se preocupa mais com as benfeitorias da proprieda- 

de. Os trabalhos de colheita, portanto, para as lavouras tern- 
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porarias, de um modo geral ficam paralizados no periodo con- 

siderado. Apenas a cana ainda pode ser colhida em junho, as- 

sim como a batata, que fora plantada no mes de abril, e colhi- 

da em julho. Nos bananais efetuam-se "limpas", enquanto que 

os cafezais comegam, em junho, a apresentar frutos maduros. 

Em certos casos, a paralizagao das atividades ligadas as lavou- 

ras temporarias serve, justamente, para que o agricultor que 

possue cafezal, dedique-se a colheita do grao. Nos chazais a 

safra praticamente se encerrou em abril. Entretanto, continuam 

a prender as atengoes do lavrador, desde que as plantas devem 

ser podadas em agosto e mjesmo antes. 

Ja no decorrer do mes de agosto, em alguns casos inicia-se 

o plantio que, todavia, so ira caracterizar as atividades agrfcolas 

mais adiante. Nesse mes, nao e raro encontrarmos campos re- 

cem cultivados com milho, por exemplo. O plantio do milho 

pode continuar pelos meses seguintes, ate fevereiro. Em con- 

seqiiencia o produto ve-se colhido nas epocas mais variadas. 

Em setembro verifica-se o plantio de feijao das aguas (e da 

seca fora plantado em abril), enquanto que em outubro e no- 

vembro planta-se o arroz. A cana e plantada ainda ate janeiro 

e fevereiro, enquanto nesses meses quentes e chuvosos, nas 

propriedades com lavouras cientificas processa-se ao plantio 

definitivo da seringueira. Os "ribeirinhos", efetuado o plantio 

do arroz, voltam a pesca, dedicando-se a manjuba, especial- 

mente ate margo-abril. Nas lavouras de cafe em certos casos 

a colheita prossegue por setembro, enquanto que nesse mes se 

iniciam os longos trabalhos ligados a safra do cha. De outu- 

bro a janeiro, especialmente ate novembro, temos tambem a 

colheita da banana, atividade em parte dividida com a da pes- 

ca, no caso do Ribeira. Finalmente, por volta de margo-abril, 

temos o principal periodo de colheita para as lavouras tem- 

porarias . 

Convem frizar, entretanto, que a nao ser nas lavouras 

permanentes mais importantes, como a do cha ou da banana, ou 

em algumas lavouras temporarias, a exemplo da rizicultura, o 

calendario agricola e de uma extraordinaria versatilidade, o 
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ritmo sazonario norteando as atividades agricolas somente nas 

suas grandes linhas, e em certos casos, sendo praticamente 

ignorado. 

AS PROPRIEDADES RURAIS 

A condi^ao do responsavel e o problema da mao-de-obra 

Uma caracteristica das mais importantes da area em estu- 

do, quando se considera qual a condigao do responsavel pelas 

propriedades rurais, e a sugestiva predominacia dos casos em 

que o proprio proprietario dirige diretamente as atividades agri- 

colas ou agro-pastoris. Em 1950, conforme o Recenseamento, as 

propriedades da Regiao do Ribeira em que os responsaveis pela 

sua utilizagao eram os seus proprietarios, representavam 3,9% 

das propriedades estaduais, quando o total das propriedades 

recenseadas na regiao atingia somente 3,4% das estaduais. O 

fato significa, antes de mais nada, que nas propriedades da 

area em estudo o absenteismo do proprietario nao e comum; em 

um total de 7 694 propriedades recenseadas, somando 415 659 

hectares, 5 608, com 301 431 hectares eram administradas dire- 

tamente pelo proprietario. Essa caracteristica ve-se reforgada 

pelo papel insignificante representado pela figura do adminis- 

trador, preposto do proprietario. Na ocasiao os administradores 

eram responsaveis por apenas 97 propriedades, representando 

somente 0,5% do .numero de propriedades e uma percentagem 

descuravel da rea das propriedades estaduais nas mesmas con- 

digoes. Pelo Quadro que acompanha estas consideragoes torna- 

se possivel perceber que a presenga do administrador esta ligada 

a propriedades maiores pois, embora o seu numero, nos mu- 

nicfpios considerados, seja igual a 1,2% do total, sua area che- 

ga a representar quasi 13% da area total. O administrador tern 

se tornado menos raro nos ultimoa anos, especialmente como de- 

correncia da aquisigao de terras por gente de Sao Paulo. Em 

certos casos ele e apenas uma pessoa encarregada da integridade 

da propriedade, para evitar que seja invadida por "posseiros", ja 

que os proprietarios esperam especular com a valorizagao do 

solo. 
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Associando o reduzido absenteismo do proprietario, com 

o fa to de que, como ja foi visto, ha uma sugestiva dominancia 

de areas de colheita modestas, torna-se possivel concluir que 

na Baixada, a situagao mais comumente encontrada e o do cul- 

tivador direto, ou seja, do proprietario que trabalha no cultivo 

do solo auxiliado pelos membros de sua familia, eventualmen- 

te recorrendo a mao-de-obra assalariada (361). claro que a 

referida associagao em muitos casos implica, justamente, na 

importancia mantida pelas lavouras de subsistencia, embora 

sejam comuns os cultivadores diretos que se dedicam tambem 

a lavouras comerciais. 

De certa forma o contingente dos cultivadores diretos ve-se 

engrossado pelos que, segundo o Recenseamento lembrado, fo- 

ram agrupados sob a rubrica de "ocupantes". 

Regiao do Ribeira 

Condigao do Responsavel pela Propriedade — 1950 (362) 

Condigao REGIAO DO RIBEIRA ESTADO % da Regiao 

no Estado 

Prop. Area Prop. Area Prop. Area 

N.0 Ha. N.o Ha. N.® Ha. 

Proprietario 5 608 301 431 143 090 11 390 811 3,9 2,6 

Arrendat^rio 438 8 802 53 122 994 977 0,8 0,8 

Ocupante 1 551 31 580 7 689 250 860 20,1 12,5 

Administr. 97 53 846 17 593 6 354 952 0,5 — 

TOTAL 7 694 415 659 221 611 19 007 582 3,4 2,2 

Tais ocupantes sao moradores nas mais diferentes condi- 

goes, dominando entre eles, entretanto, os "posseiros" ou aque- 

les que nao possuem titulos de propriedades da terra em que 

vivem, embora a terra possa ter passado de pais para filhos ha 

mais de duas geragoes. Alem disso, compreendem os que 

(361) Ou do "sitiante", confomie a conceituagSo de N. L. Muller. 
(362) Quadro elaborado com base nos elementos obtidos em VI Re- 

censeamento Geral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, 
pag. 36. 
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ocupam terras sob permissao do proprietario, gratuitamente, 

O "posseiro" deve ser considerado um cultivador dire to por^ 

quanto e ele quem cultiva o solo, quasi sempre para satisfa- 

zer necessidade de subsistencia. A importancia do cultivador 

direto pode ser verificada quando se entra em contacto com 

qualquer das areas rurais da Baixada. O agricultor normal^ 

mente conta com os proprios bragos e com seus familiares. 

Poder-se-ia, de certa forma, tentar explicar o dommio do cul- 

tivador direto, particularmente relacionando-o com a existen- 

do "posseiro". O processo de povoamento da regiao, interas- 

sando sempre um contigente de individuos numericamente mo- 

desto, em area relativamente extensa, atraves do sistema de 

"posses", teria, necessariamente, levado a uma dispersao que 

favoreceu ao mesmo tempo as culturas de subsistencia e a pre- 

dominancia do cultivador direto. Em outras palavras, uma fa- 

mflia que poderia fixar-se em uma area de terras devolutas, ou 

na crenga de que fossem devolutas, para cultiva-la, natural- 

mente, na maioria dos casos, evitaria ficar na condigao de as- 

salariada. Ao mesmo tempo, o processo deve ter favorecido 

condigoes em que a solicitagao de mao-de-obra assalariada. 

era reduzida. 

Os arrendatarios, conforme o Quadro anexo, e de acordo 

com o que foi possivel observar nas excursoes realizadas, nao- 

constituem tipos muitos freqiientes. Representam, as parcelas 

por eles cultivadas, menos de 1% quer dq numero, quer da area 

das propriedades estaduais nas mesmas condigoes. O arrenda- 

mento pode ser encontrado um pouco por todas as partes da 

Baixada, embora essa aparega com freqiiencia maior nas areas 

de mais importante colonizagao, especialmente nas de japone- 

sas, em tomo de Registro. O arrendamento esta associado a 

zonas de maior densidade demografica e nas quais sejam co- 

muns lavouras comerciais. Os contratos de arrendamento nor- 

malmente sao verbais e, em muitos casos, sem que possamos 

dar uma ideia de proporgao, renovam-se de modo a verificar-se- 

uma certa continuidade da familia na mesma terra. Segundo 

parece, entre os nacionais ha uma estabilidade maior do arren- 

15-1 OR 

| Ptbl r' 
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datario, especialmente quando comparado com o arrendatario 

japones. 

Como seria de esperar, em uma regiao onde as areas do co- 

Iheita sao relativamente pequenas, e onde o cultivador direto 

€ muito comum, o numero de dependentes, ou associados nao 

proprietarios, nao e elevado, embora englobem formas bas- 

tante diversificadas. Os sistemas de associagao, representados 

pela parceria, existem prlncipalmente sob a forma de meagao. 

Ela e mais encontrada nas lavouras de banana, cha, cafe, ou 

seja, nas lavouras permanentes com objetivo comercial. A 

"parceria de terga", pode aparecer nas lavouras permanentes 

e temporarias, enquanto que a "de quarta" e rara e, quando 

existe, esta relacionada com a rizicultura. Os contratos de par- 

ceria, verbais como os de arrendamento de terras, se definem 

em fungao das maiores ou menores vantagens que, alem da 

terra, o proprietario oferece ao parceiro. Os assalariados abran- 

gem especialmente camaradas e jornaleiros. Na maioria dos 

casos constituem moradores das propriedades onde trabalham, 

normalmente podendo erguer casa e retirar lenha. Em certos 

casos, especialmente tratando-se de lavouras permanentes de 

carater comercial, podem formar "rogas" de subsistencia e ate 

mesmo manter modesta criagao de animais de pequeno porte. 

Naturalmente a presenga de diaristas ou jornaleiros e mais co- 

mum nas lavouras permanentes, em propriedades maiores. 

Em certos casos, como acontece com a colheita do cha, o tra- 

balho e praticamente de tarefeiro e nao de jornaleiro. O paga- 

mento do diarista, como em outras partes do pafs, depende do 

fornecimento ou nao de refeigoes. Estas somente sao fomeci- 

das quando se trata de diaristas volantes, contratados eventual- 

mente, dado que na maioria dos casos o diarista e morador e, 

portanto, vive com sua farmlia na propriedade em que trabalha. 

Da mesma forma que na maior parte do pais, e conforme 

o autor teve oportunidade de observar no interior do Nordeste 

como em outras partes, o assalariado, na Baixada do Ribeira, 

e mal remunerado e se caracteriza por um baixissimo padrao 

de vida. Nao poderia ser de outra forma em uma area onde e 
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baixo o padrao de vida da maioria dos proprietaries cultiyadores 

diretos. 

Quando se consideram os sistemas de cultura dominantes 

na regiao, as tecnicas primitivas empregadas, assim como a mo- 

destia da maior parte das lavouras, nao deve admirar que na 

Baixada a mao-de-obra seja considerada em geral sastisfatoria, 

inclusive numericamente. Entretanto, quando se consideram 

as necessidades criadas com a implantagao das primeiras la- 

vouras cientificas o problema da mao-de-obra assume caracte- 

n'sticas especiais. Antes de mais nada, para as solicitagoes das 

propriedades abertas recentemente, a mao-de-obra disponivel 

nem sempre e numericamente satisfatoria. O mais importante, 

por outro lado, e que as tecnicas empregadas nessas proprieda- 

des nao encontram mao-de-obra qualificada para poder aplica- 

las. Gente habituada a rotina da utilizagao do solo dentro de 

sistemas e tecnicas primitives, nao pode, de um momento para 

outro, sem prejuizo para quern a emprega, ser utilizada em ini- 

ciativas baseadas em sistemas e tecnicas novas, freqiientemen- 

te cientificas. Em algumas dessas propriedades recentemente 

criadas, por exemplo, percebemos as dificuldades para encon- 

trar nos arredores alguem para a fungao de administrador, com 

um mmimo de conhecimentos sobre os metodos e tecnicas ne- 

las empregados. O problema pode assumir maior gravidade 

quando, aos fatos apontados, acrescentar-se o de que algumas 

das lavouras que estao sendo ensaidas nas referidas proprieda- 

des sao praticamente desconhecidas para o homem do campo da 

regiao. Percebe-se, em sintese, que as transformagoes por que 

a Baixada comega a passar, nao so repercutirao em uma modi- 

ficagao nas formas tradicionais de responsabilidade da proprie- 

dade mas, tambem, irao solicitar uma verdadeira renovagao das 

disponibilidades regionais em mao-de-obra, principalmente vi- 

sando uma metamorfose qualitativa. 

O Regime de Propriedades e srua Evolugao Recente 

Tomando-s© com base os elementos censitarios relatives 

a 1950, ja que ate serem conhecidos os de 1960, nao poderemos 
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dispor de outros satisfatoriamente dignos de fe, e organizan- 

dcHOs, conforme se pode observar pelo quadro que transcre- 

vemos abaixo, podemos ter uma visao de como se apresenta 

o problema da divisao da propriedade rural na Baixada do 

Ribeira. 

Antes de mais nada, convem frizar que apenas uma parte, 

ou seja, aproximadamente pouco menos de 60% da area dos 

municipios considerados, interessou as propriedades objetos 

do Censo, em um total de 7 694. O fato revela, em primeiro 

lugar, as disponibilidades de terras, em grande parte devolu- 

tas, ainda existentes dentro dos quadros administrativos con- 

siderados. As referidas terras, entretanto, interessam de pre- 

ferencia areas limitrofes a Baixada, particularmente grandes 

extensoes do norte dos municipios de Juquia, Registro e Eldo- 

rado, assim como algumas areas do nordeste do municipio de 

Iguape e de oeste dos municipios de Cananeia e Jacupiranga.; 

Regra geral trata-se de glebas distribuidas por zonas de relevo 

acidentado, especialmente ao longo da escarpa da serra de Pa- 

ranapiacaba, mas tambem em trechos de zonas serranas mais 

ou menos dissociadas de Paranapiacaba. O que para o nosso 

caso e fundamental, e que a grande maioria das propriedades 

recenseadas, em fungao do que foi lembrado acima, pertence 

a zona da Baixada ou as areas imediatamente contfguas e in- 

timamente ligadas a Baixada. Isso significa, evidentemente, 

que as consideragoes de caracter global ou generico, efetua- 

das a proposito das propriedades recenseadas, tern valor es- 

pecialmente para a Baixada, ou seja, para a area que e objeto 

do presente estudo. 

A observagao dos grupos de propriedades segundo a super- 

flcie leva-nos, desde logo, a acentuar aquela que, segundo nos 

parece, e uma caracteristica do significado especialfssimo para 

uma area quente e umida como e a da Baixada ou seja, o fato 

de dominarem as pequenas propriedades. Tal fato ressalta com 

uma simples comparagao entre o numero de propriedade com 

menos de 100 hectares, totalisando 6 993, ou seja 90,8% do to- 

tal, e o daquelas com 100 hectares e mais, totalisando apenas 

701, o que representa, portanto, somente 9,2% do total. Mais 
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significativo, entretanto, nos parece o fato de que as proprie- 

dades com menos de 50 hectares somam um total de 6 158, o 

que representa 80% do numero total das propriedades dos mu- 

nicfpios considerados. 

Cremos que a afirmativa de que na Baixada dominam as 

pequenas propriedades nao e exagerada, dado que tal devem 

ser consideradas propriedades com menos de 50 hectares. Alias, 

esse e o criterio que tern sido utilizado para o Estado, por 

exemplo nos estudos pioneiros de Caio Prado (364) e Milliet 

(365). Mas ha uma razao mais importante para que a Baixada 

seja considerada area com presenga significativa da pequena 

propriedade. E que sendo, conforme procuramos mostrar em 

varias partes deste trabalho, uma area onde a organizagao eco- 

nomica do espago deixa muito a desejar, inclusive sendo em 

muitos casos caracterizada por verdadeiro primitivismo, como 

sucede com as zonas onde se pratica cultura itinerante de sub- 

sistencia, e natural que, com muita freqiiencia, propriedades 

que em areas com espago economicamente melhor organizado 

seriam consideradas medias, na Baixada acentua o fato acima, 

dado que, normalmente, em areas tropicais tern havido necessi- 

dade de espagos maiores, em fungao das necessidades de uma 

familia, que em areas, por exemplo, da faixa temperada. A 

esse proposito, convem ler o quanto escreveu Waibel relativa- 

mente ao problema do tamanho das "colonias" nas areas de co- 

lonizagao alema ou italiana no Brasil meridional (366). Em 

ultima analise, podemos situar o problema em sfntese, lembran- 

do que para obter produgao equivalente a da area temperada, 

suficiente para satisfazer necessidades de uma famflia, na Bai- 

xada tropical ha necessidade de maior espago. Sob esse aspec- 

to, cremos nao exagerar, ainda uma vez, lembrando que uma 

(364) PRADO Junior, Caio — Distribulfao da propriedade fundiaria 
rural no Estado de Sao Paulo, in ^Geografia", Ano I, n.0 1, Sao 
Paulo, 1935. 

(365) MILLIET, Sergio — O desenvolvimento da pequena propriedade 
no Estado de Sao Paulo, in "Roteiro do Cafe e outros ensaios", 
3a. edigao, Sao Paulo, 1941, pags. 75 a 116. 

(366) WAIBEL, Leo — Principios de Coloniza^ao Europepia no Sul 
do Brasil, in "Capitulos de Geografia Tropical e do Brasil, Rio 
de Janeiro, 1958, pags. 205 a 262. 
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parte nao descuravel das propriedades da Baixada e constitui- 

da por verdadeiros minifundios que, em face do que ja disse- 

mos, sao decididamente anti-economicos. Veja-se, por exem- 

plo, o fa to de nessa area terem sido recenseados 1 837 proprie- 

dades com superficies inferiores a 10 hectares, representando 

um pouco menos de um quarto do numero total de proprieda- 

des, ou seja 23,8%. Insistimos neste aspecto, pois entre outros 

fatos, permite que possamos compreender melhor a mediocri- 

dade das areas de colheita por propriedade e, de um modo' ge- 

ral, a pequena amplitude das atividades agricolas regionais. 

O problema nao adquire aspectos diferentes se levarmos em 

considera^ao as atividades agricolas com fito comercial, em 

bases tecnicas que sobressaem no quadro regional, mas que ain- 

da nao sao satisfatorias, mesmo se considerarmos as possibili- 

dades de implantagao de lavouras em bases cientificas, como 

as do cafe, cacau ou seringueira. A fragmentagao da proprie- 

dade, em muitos casos exagerada, pode constituir um impeci- 

Iho ao normal processo de reorganizagao de espago agricola. 

A pequenes de parte consideravel das propriedades da Bai- 

xada transparece, tambem, quando se comparam os valores 

percentuais de cada grupo de superficies, dentro da area consi- 

derada e a de todo o Estado. Em 1950 na Baixada foram re- 

censeadas 3,4% das propriedades de todo o Estado de Sao Paulo 

que, entretanto, representavam apenas 2,2% da area. Desses 

elementos e possivel afirmar que, de um modo geral, na Baixa- 

da do Ribeira a fragmentagao da propriedade e maior do que 

no restante do Estado. 

Mas vejamos outros elementos mais expressivos. As pro- 

priedades da Baixada, com superficies inferiores a 100 hectares 

representavam, numericamente, 3,6% das correspondentes pa- 

ra o conjunto do Estado; sua area, entretanto, era de 4,2% da 

area do mesmo grupo de propriedades no Estado. Isso significa 

nao so que na Baixada a proporgao numerica das propriedades 

com menos de 100 hectares e maior que no Estado, mas que suas 

areas em media sao mais representativas. Enfim, enquanto o 

referldo grupo de propriedades compreende, como vimos, 90,8%' 

das da Baixada, com 44,1% da area, no Estado representa apenas 
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85,6% com 24,6% da area. Julgamos ser desnecessario estar 

enumerando outros elementos. Os Quadros citados revelam ou- 

tras particularidades do fenomeno em consideragao. Apenas 

frizamos que na Baixada as propriedades pequenas possuem 

areas mais express! vas, proporcionalmente, que no con junto do 

Estado. 

As razoes da presenga da pequena propriedade em pro- 

porgoes com as citadas, parecem ter sido varias. A grande pro- 

priedade esteve presente desde os primeiros tempos de fixa- 

gao do europeu na regiao, particularmente com a classica con- 

cessao de sesmarias. Estas, entretanto, tiveram real importan- 

cia apenas junto a orla litoranea, e contribuiram para caracteri- 

zar parte da dinamica do povoamento somente nos tres pri- 

meiros seculos. A grande maioria fragmentou-se, e poucas, co- 

mo a antiga sesmaria do Momuna, junto ao Ribeira litoraneo, 

no municipio de Iguape, puderam conservar-se ate recentemen- 

te. 

O processo de povoamento por meio de "posseiros" foi, cre- 

mos, um fator importantissimo na definigao do regime atual de 

propriedades. As "posses" nem sempre foram muito extensas, 

e embora o morador freqiientemente utilizasse, ao fim de va- 

ries anos, com sua agricultura itinerante, areas grandes, na le- 

galizagao da propriedade por direito de posse a superficie conse- 

guida normalmente era mais limitada. E, por exemplo, o quanto 

podemos ver pela carta das posses da Gleba B — Setor IV e de 

Momuna. Por outro lado, nos casos em que a posse se verificava 

a beira-rio, por intermedio de lavouras de arroz, normalmente 

as superficies utilizadas eram relativamente modestas desde o 

infcio, Veja-se, por exemplo, as relagoes de posses para os anos 

de 1817, 1827 e 1836 ao longo do rio Jacupiranga (367). Trata-se 

de superficies de 100 por 100 bragas, 50 bragas por meia legua, 

100 bragas por meia legua e asim sucessivamente. 

Tais "posses", como e natural, puderam ainda sofrer frag- 

mentagao por heranga e, em conseqiiencia, originar proprieda- 

(367) ALMEIDA, A. Paulino de — Mem6ria Historica de Jacupi- 
ranga, pags. 34 a 52. 



— 263 - 

ties menores. So mais recentemente, gragas ao interesse criado 

em torno das possibilidades com a especulagao nas terras da 

regiao, e que as "posses" frequentemente passaram a interessar 

-superficies maiores, justamente porque nem sempre foi o "pos- 

seiro" o favorecido, simples instrumento que se tornou, mas 

pessoas quasi sempre estranhas a regiao. 

Outro fator de grande importancia para a presenga da pe- 

quena propriedade foi a criagao de colonias em varias partes da 

regiao. Tanto nas antigas colonias de Pariquera-Agu e de Ca- 

naneia, quanto nas recentes colonias de Registro, Sete Barras, 

Jiporava ou Santa Maria, o loteamento se fez em parcelas rela- 

tivamente pequenas, geralmente nao superando os 30 hectares. 

Nao cremos, e ja vimos porque, que a criagao desses nucieos co- 

loniais tenha sido a principal responsavel pela retaliagao das 

terras, files vieram se enquadrar dentro de um processo ja 

em vigor, talvez tornando o mais mtido e, principal men te mais 

regular. 

Enquanto as "posses" trouxeram como consequencia uma 

desordenada repartigao de terras, em certos casos apenas orien- 

tada pelos eixos fluviais, os lotes colonials contribuiram para 

dar, a certas partes da regiao, um regime fundiario caracteriza- 

do por uma maior regularidade na disposigao das parcelas. 

Um terceiro fator de fragmentagao foi naturalmente a re- 

partigao de terras por heranga, dado que raramente se verifi- 

ca, entre os habitantes da regiao, a nao ser talvez entre os ni- 

po-brasileiros, qualquer preocupagao no sentido de manter a 

unidade das propriedades recebidas das geragoes anteriores. 

As consideragoes todas apresentadas ate agora referem-se 

a Baixada de um modo geral. Convem destacar o fato, entre- 

tanto, de que existem diferenciagoes relativamente grandes en- 

tre os regimes fundiarios de suas varias partes, o que, ainda 

uma vez, pode ser percebido no segundo Quadro apresentado. 

Percebe-se, por exemplo, que os municipios com maiores 

percentagens de propriedades pequenas sao Eldorado, Iguape e 

Jacupiranga. Considerados as propriedades com menos de 50 

hectares, as percentagens sao respectivamente 84,3%, 87,1% e 

00,0%. Registro aparece em 73,6%, percentagem ainda bastam 
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te elevada, enquanto que para Juquia e Cananeia elas sao res- 

pectivamente de apenas 63,3% e 41,8%. Ic interessante verifi- 

car, reportando-nos ao que dissemos anteriormente, que Re- 

gistro, abrangendo a maior parte das areas de colonizagao ja- 

ponesa, nao e o municfpio de maior fragmentagao fundiaria. 

Em Iguape a fragmentagao das propriedades se deve em 

grande parte a antiguidade do povoamento e a conseqiiente 

subdivisao por heranga; em pequena parte a colonizagao japo- 

nesa na area de Jiporuva. preciso, entretanto nao superesti- 

mar a pequena propriedade nesse municfpio. A area total das 

propriedades com menos de 50 hectares representa somente 

29,8% do total das propriedades do municfpio, sendo de 40,9% 

a relativa as propriedades ate 100 hectares. Enquanto isso, as 

propriedades com mais de 100 hectares, representando 6,0% do 

numero total, abrangem 59,1% da area. Daf decorre que no mu- 

nicfpio de Iguape mais de metade das terras encontra-se, sub- 

dividida por um reduzido numero de grandes latifundios, en- 

quanto que a superffcie restante e exageradamente fracciona- 

da, inclusive com numerosas propriedades com menos de 2 hec- 

tares. ^ portanto um municfpio onde sao contrastantes os as- 

pectos do regime fundiario. As grandes propriedades ou sao 

reminiscencias das antigas sesmarias ou sao glebas da parte 

oriental do municfpio, algumas vezes caracterizadas pela pre- 

senga dos bananais. As pequenas, dispondo-se ao longo do Ri- 

beira, resultam da subdivisao de "posses" ou da presenga de 

lotes coloniais. Normalmente sao rizicultoras. 

No municfpio de Jacupiranga o regime fundiario e mais ti- 

picamente o da pequena propriedade. As de menos de 50 hec- 

tares abrangem cerca de 50% da area, enquanto que somadas 

as que tern de 50 a menos de 100 hectares superam 70% da 

area de todas as propriedades recenseadas. Enquanto isso, as 

propriedades com 100 ou mais hectares, somam cerca de 29% da 

area total. Trata-se, conseqfientemente, de um regime fundiario 

inteiramente diferente do de Iguape. Em Jacupiranga ha um 

parcelamento mais homogeneo das terras, praticamente inexis- 

tirido os contrastes caracterfsticos de Iguape. Tal homogeneida- 

de transparece nitidamente, por outro lado, dos elementos se- 
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guintes: 1. em todo o municipio nao ha uma propriedade com 

menos de 1 hectare, sendo irrisoriamente modesta a presenga 

das inferiores a 5 hectares; 2. nao temos, em todo o municipio, 

nenhuma propriedade com mais de 1 000 hectares, sendo pou- 

qulssimas as que possuem mais de 200 hectares, no con junta 

abrangendo apenas 10,5% da area total; 3. a maior soma de 

propriedades situa-se entre 10 e 100 hectares, com 70,6% da 

area total. O regime fundiario do municipio de Jacupiranga e 

conseqiiencia, principalmente, do processo de colonizagao era 

torno de Pariquera-Agii, mas, tambem do parcelamento por 

"posses" relativamente pequenas, conforme ja vimos. 

O caso do municipio de Eldorado assemelha-se ao de Igua- 

pe, nele verificando-se, tambem, contraste entre os extremes: 

68,4% da area ocupada apenas por 8,9% do numero de proprie- 

dades, enquanto que o restante da superficie e distribuido por 

91,1% das propriedades, com menos de 100 hectares. Neste ca- 

so o contraste aparece principalmente entre a area ribeirinha a 

jusante da sede municipal, em parte objeto de colonizagao, e as 

areas a montante, ou mais afastadas do rio, onde as grandes 

glebas sao mais comuns. 

Quanto a percentagem relativa ao numero de pequenas^ 

propriedades, ja vimos, o municipio de Registro aparece abaixo 

dos tres citados. O mesmo, entretanto, nao se verifica quanto as 

areas correspondentes aos diferentes grupos de propriedades. 

Sob este aspecto, Registro aparece em uma posigao interme- 

diaria entre Jacupiranga e os casos de Iguape e Eldorado. Os 

contrastes entre as areas globais das propriedades com menos 

de 100 hectares e aquelas com 100 hectares ou mais, existem 

como em Iguape e Eldorado, porem bem mais atenuados. Tan- 

to que o primeiro grupo de propriedades ainda abrange mais- 

da metade da superficie recenseada, 55,8% enquanto que em 

Iguape e em Eldorado os valores correspondentes sao bem in- 

feriores a metade da superficie, Em todo caso a maior freqiien- 

cia, no municipio de Registro, verifica-se entre 5 e 100 hectares,, 

com um total percentual de 80,3% das propriedades, represen- 

tando 55% da superficie. Significativo e, tambem, o fato rela- 

tive a praticamente ausencia de propriedades com menos de 2. 
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hectares, assim como a inexistencia de propriedades com super- 

ficies superiores a 2 000 hectares. No conjunto, verifica-se que 

tambem no municipio de Registro ha uma nitida tendencia a 

homogeneizagao do regime fundiario, sem que, todavia, se ca- 

racterize pelos mesmos indices de concentragao que temos em 

Jacupiranga. As caracterfsticas do regime fundiario de Regis- 

tro se justificam pelo fato desse municipio compreender a maior 

parte das coloniais japonesas criadas na Baixada. A presenga 

de propriedades relativamente grandes na regiao decorre por- 

tanto, de uma permanencia de formas de repartigao de terras 

anteriores a colonizagao, assim como do agrupamento recente 

de lotes coloniais. 

Juquia e, sem duvida, o mais sugestivo exemplo de area 

de inconteste dominio das grandes propriedades. Veja-se que, 

embora as propriedades com 100 hectares e mais, sejam nurne- 

ricam^nte pouco expressivas, elas ocupam, entretanto 83,4% 

da area recenseada. Tal se deve a presenga de grandes glebas 

com mais de 1 000 hectares, inclusive com mais de 10 000 hec- 

tares, e a concentragao de propriedades entre 200 e 500 hectares, 

com 17,3% da area total. As propriedades inferiores a 10 hec- 

tares tern modesta expressao numerica e, quanto a area, sao 

praticamente inexpressivas. Pareceu-nos, no caso de Juquia, 

que as caracteristicas principals de seu regime fundiario de- 

correm do carater relativamente recente da organizagao do 

espago economico, ja decididamente sob a egide da especulagao, 

assim como do dominio que no municipio exerce uma lavoura 

comercial como a da banana. 

O municipio de Cananeia possue caracteristicas fundiarias 

semelhantes as de Iguape, sem, entretanto, os mesmos contras- 

tes tao acentuados. Ha uma maior concentragao de proprieda- 

des entre 20 e 500 hectares, representando respectivamente 

90,6% e 52,4% do numero e da area. De certa forma o munici- 

pio de Cananeia pode ser considerado como area de proprieda- 

des medias. Um fato interessante, no caso desse municipio, e 

que a presenga de duas coloniais, a antiga e oficial Colonia de 

Cananeia, e a recente Colonia de Santa Maria, nao foi suficien- 
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te para nivela-lo ao conjunto da Baixada. Talvez o insucesso 

que caracterizou as duas iniciativas possa explicar o fato. 

Em smtese, na Baixada distingiiimos uma area de predo- 

minio de grandes propriedades com um parcelamento associa- 

do relativamente grande, no caso de Juquia; uma area com o 

predommio de propriedades medias, no caso de Cananeia; duas 

areas com contrastes fundiarios muito mtidos, representadas 

por Iguape e Eldorado; uma area de pequenas e medias proprie- 

dades em Registro e, representada pelo municipio de Jacupi- 

ranga, uma area mais homogenea, de pequenas propriedades. 

Tomando-se como base o Recenseamento de 1920 (e as 

consideragoes nao mudariam substancialmente se remontasse- 

mos a 1900), podemos ter uma ideia da evolugao recente do re- 

gime fundiario da Baixada. Para tal fim julgamos desnecessa- 

rio levar em consideragao tambem as areas das propriedades, 

dado que os elementos relativos ao numero de propriedades por 

grupo de areas sao suficientes. 

Em 1920 o numero de propriedades com menos de 100 hec- 

tares representava 72,4% de todas as propriedades da Baixada, 

embora sua area nao fosse a mais expressiva. Nos anos seguin- 

tes, verificou-se uma nitida tendencia ao sempre maior parce- 

lamento da propriedade. Assim e que em 1934 as propriedades 

com menos de 121 hectares representavam 96,7% do total, en- 

quanto que somente as que possuiam superficies inferiores a 

60 hectares atingiam 90,0% do total, ou seja, quasi 20% a mais 

que todas as propriedase que em 1920 possuiam menos de 100 

hectares. 

Sergio Milliet estudou o fenomeno quando em pleno pro- 

cesso, e julgamos interessante aproveitar alguns elementos que 

nos apresenta para o periodo entre 1930 e 1936, relativos aos 

entao municipios de Cananeia, Iguape e Jacupiranga (372). A 

(372) Convem frizar que Milliet considerou pequenas as proprieda- 
des ate 25 alqueires (60,5 hectares); medias as de 26 ate 100 
alqueires (ate 242 hectares); grandes as de 101 a 500 alqueires 
(ate 1 210 hectares) e, latifundios, as que possuem mais de 500 
alqueires. Ver "O desenvolvimento da pequena propriedade 
no Estado de Sao Paulo", in Roteiro do Cafe, obra ja citada. 
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comparagao feita pelo autor citado e muito sugestiva e prova 

sem sombra de duvida o processo de multiplicagao das pequenas 

propriedades na area que nos interessa. 

Regiao do Ribeira 

O Regime fundiario na decada de 1930 (373) 

Propriedades 1930-1931 1935-1936 

Total Indice % Total Indice % 

Pequenas 2 769 100 64,77 7 227 261 89,79 

Medias 1 368 100 32,00 775 57 9,63 

Grandes 116 100 2,71 45 39 0,56 

Latifundios 22 100 0,51 2 9 0,02 

O autor julga que tal proceso se justifica principalmente 

pela subdivisao das propriedades maiores (374). Cremos que, 

realmente, a fragmentagao das propriedades maiores tenha si- 

do a principal responsavel pelo incremento da pequena proprie- 

dade naquele momento. Entretanto, nao devemos esquecer que, 

tendo se iniciado alguns anos antes, e a partir de 1920, aproxi- 

madamente, que em algumas areas se definiu melhor um regime 

fundiario na base de uma distribuigao organizada de lotes co- 

loniais homogeneamente pequenos, em fungao da colonizagao 

japonesa, Esta, a que Milliet atribue, com razao, grande im- 

portancia, processou-se em terras anteriormente desocupadas 

ou quasi, e conseqiientemente as pequenas propriedades a que 

deu origem surgiram em maior parte pela utilizagao de novas 

areas e nao necessariamente por subdivisao das propriedades 

por heranga. Em todo caso, as terras devolutas eram ainda, no 

inicio da decada de 1930, muitissimo extensas e sua posterior e 

parcial ocupagao teve, tambem sua parcela de responsabilidade 

na multiplicagao das pequenas propriedades. Cremos que, con- 

siderado o periodo de quinze anos a partir de 1920, o incremen- 

(373) Quadro transcrito de MILLIET, Sergio — O desenvolvimento 
da pequena propriedade no Estado de Sao Paulo, pag. 114. 

(374) MILLIET, Sergio — Obra citada acima, p^g, 113. 
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to da pequena propriedade deve ser atribuido a conjugagao da 

fragmentagao por heranga, mais importante porque contmuo, 

com a definigao de novas areas de propriedades pequenas em 

zonas anteriormente nao ocupadas. 

Depois de urn perfodo relativamente curto, que nao pode- 

mos precisar, mas que provavelmente se prolongou somente 

por uma dezena de anos, em que o regime de propriedades nao 

sofreu transformagoes substanciais, iniciou-se, em varias par- 

tes da Baixada, com repercussoes no conjunto, um processo de 

reagrupamento das propriedades, dando como resultado uma 

diminuigao relativa da importancia das pequenas proprieda- 

des. E o que se percebe, por exemplo, comparando os resulta- 

dos do Censo estadual de 1934 com os do Censo nacional de 

1950. 

Em 1950 as propriedades com superficies ate 100 hectares, 

conforme ja vimos, representavam 90,8% do total; em 1934, 

considerando apenas as ate 6.0 hectares, tinhamos 90% do to- 

tal. Para 1950, as propriedades ate 50 hectares representavam 

80% do total, O fenomeno estava, naturalmente, apenas esbo- 

gado. Adquiriu contornos mais nitidos, entretanto, nos anos 

posteriores e, segundo pudemos observar, esta se intensificando 

nos nossos dias. E que os problemas de terras, na Baixada do 

Hibeira, comegaram a ser pautados em bases essencialmente es- 

peculativas. A especulagao fundiaria, conforme veremos, em 

parte decorrencia da valorizagao das terras, em grande parte 

responsavel por ela, so contribuiu para o proporcional aumen- 

to das propriedades medias e grandes. 

Os processes, na maior parte das vezes diffceis de acompa- 

nhar, de definigao da propriedade legal das terras desocupa- 

das, ou ocupadas apenas eventualmente por "capuavas" que 

nem sempre se fixam, ou ainda por "posseiros" que nao se 

preocuparam em legalizar a "posse", freqiientemente de pro- 

priedade juridicamente nebulosa e discutivel, interessa o mais 

das vezes, a areas de extensoes nao descuraveis. Mesmo os 

"posseiros" com titulos normais, sao envolvidos, o mais das 

vezes ingenuamente, por interessados na aquisigao de grandes 
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glebas, dispondo de suas propriedades a baixo prego. Por outro 

lado, pareceu-nos que o reagrupamento de antigas pequenas 

propriedades, assim com a definigao de outras grandes, na base 

de utilizagao de novas terras, em grande parte e fenomeno para- 

lelo, senao conseqiiente, ao processo de reorganizagao do espa- 

go economico que se esta delineando na maior parte da Baixa- 

da. O desenvoivimento de culturas relativamente recentes, co- 

mo a de cha ou a da banana; a organizagao de novas lavouras 

cafeeiras, em bases economicas mais ambiciosas; as iniciati- 

vas de implantagao de seringais ou de cacauais, assim como a 

presenga, em alguns casos, de uma fruticultura (tangerina) em 

grande escala, sao fatores que contribuem, ao lado de uma re- 

novagao tecnica paralela, para o incremento de propriedades 

maiores. Acresce que, em alguns casos, a referida reorganiza- 

gao do espago economico se verifica, tambem com uma partici- 

pagao, por enquanto modesta, das atividades de criagao que es- 

tao sendo ampliadas especialmente na zona sub-litoranea. A 

formagao de invernadas leva, forgosamente, ao aumento do 

numero de propriedades grandes, ja que nao se verifica sem- 

pre em propriedades que para esse fim ja possuiam areas su- 

ficientes. 



O "HABITAT" RURAL 

^Habitat Rural" — Suas Formas e caracteristicas 

Embora tratando-se de uma area relativamente grande, a 

Baixada do Ribeira revela uma certa uniformidade no concer- 

nente a uma predominancia das formas de dispersao do habi- 

tat rural. Apesar da existencia de formas de habitat concen- 

trado, e que veremos em seguida, a dispersao e que caracteriza 

todas as partes da regiao, quer se trate da orla litoranea ou das 

zonas marginais do Ribeira, das areas de colinas ou das zonas 

de cabeceiras. 

Em sua maior parte a dispersao pode ser compreendida 

como uma decorrencia do processo de povoamento. Em grande 

parte expontaneo, baseado no sistema de utilizagao da terra 

por intermedio das "posses", quando nao o foi atraves de ses- 

marias, o povoamento se processou de modo a isolar os povoa- 

dores no espago, criando raizes para o dommio das atuais for- 

mas de habitat. De resto, quando na dinamica do povoamento 

regional tivemos processes orientados, como nos casos de cria- 

gao de nucleos coloniais, a dispersao prevaleceu, ainda uma 

vez, de modo quasi que absolute. A permanencia das formas de 

dispersao, por outro lado, foi favorecida pelos sitemas agra- 

rios que pouco a pouco se definiram por toda a Baixada (375). 

Para quern percorre as varias partes da area em considera- 

gao, embora transparega essa constante de dominancia da dis- 

(375) Mesmo a presenga de sistemas baseados na implantagao de 
lavouras permanentes como a da bananeira ou a do cafeeiro 
nao favoreceu, sempre, a criagao de formas de concentragao de 
habitat. Nos cafezais antigos, por exemplo, a modestia das 
areas de cultivo os incuia dentro das lavouras de responsabili- 
dade de cultivadores diretos. Nos novos cafezais so excepcio- 
nalmente temos a criagao de "colonias"; por outro lado, eles 
ainda sao relativamente pouco numerosos. 
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persao, nao escapa, entretanto, o fato de que nela ha possibili- 

dade de distinguir situagoes diferentes. Percebe-se que se tra- 

ta de formas diversificadas de dispersao, pertencentes a uma 

mema familia, porem com peculiaridades que as distinguem 

umas das outras, mesmo que nem sempre muito simples de 

perceber. Tentar-se-a, na medida que for possivel, distingui- 

las, ao mesmo tempo que se procurara tragar suas caracteris- 

ticas mais importantes. 

Uma das formas mais comumentes encontradas na Baixa- 

da e a dispersao expontanea que, entretanto, sofrendo as con- 

seqiiencias de uma orientagao por parte de um determinado 

fator, normalmente de natureza fisica, adquire caracteristicas 

de dispersao expontanea linear. 

Essa forma de habitat esta mais freqiientemente relaciona- 

da com a presenga dos principais rios da Baixada. Ela surgiu e 

se estabilizou em fungao do papel que os referidos rios tiveram 

como elementos de penetragao e, em seguida, durante pratica- 

mente quatro seculos, como unicos meios regionais de circula- 

^ao. Os moradores penetraram pelos rios, instalaram-se nas 

suas margens, definiram propriedades em fungao das testadas 

para essas margens, e aos rios permaneceram ligados pelas ati- 

vidades agricolas (arroz), pela pesca e pela circulagao. 

Um bom exemplo, como muitos outros existentes na Bai- 

xada, nos e fornecido pela "Folha de Iguape", do I.G.G. rela- 

tiva a uma parte do curso do Ribeira, alguns quilometros a 

jusante de Registro. Como e natural em casos como esse, a lo- 

calizagao das habitagoes, assim com a distribuigao das ativi- 

dades pelo espago agricola, estao na dependencia antes de mais 

nada da proximidade do rio, e das possibilidades de inunda- 

goes. Normalmente as habitagoes localizam-se de preferencia 

junto as margens de erosao, aquelas que nos meandros formam 

a parte concava, porque desse modo podem ficar ao abrigo das 

inundagoes. Estas, mais importantes nas margens de deposigao, 

convexas, justificam a presenga das habitagoes com maior afas- 

tamento do rio, com a freqiiente preocupagao, entretanto, de 

construi-las sobre estacas. Nos vargedos da zona de Sete Bar- 

ras as habitagoes podem aparecer sobre pilares com ate 2m. 
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acima do solo. As culturas naturalmente se dispoem em fungao 

das areas de inundagao, Nas mais enxutas dispoem-se os bana- 

nais, nas demais os arrozais. Aquelas sao tambem areas de cul- 

turas de subsistencia, quando nao ha possibilidades de pratica- 

las em locals mais afastados do rio, em area onde ja aparega a 

floresta. 

Um dos fatos que despertam a atengao nesse tipo de habi- 

tat, e a presenga de caminhos isolados, nao articulados uns com 

os outros, freqiientemente servindo apenas poucos moradores, 

mas todos articulados com o rio, que e o eixo de circulagao. 

O carater linear do habitat em fungao dos rios pode tam- 

bem ser exemplificado pelo caso apresentado no baixo curso 

do rio Jacupiranga, A perpendicularidade dos lotes em rela- 

gao ao rio, assim como a penetragao que, conforme ja foi visto, 

se fez por seu intermedio, justifica a localizagao das habita- 

goes e a organizagao do espago agricola em fungao do eixo flu- 

vial. 

Na zona sub-litoranea, nas areas de colinas, especialmen- 

te para os casos dos rios secundarios, nao navegaveis, tam- 

bem se verifica a presenga de formas de dispersao expontanea 

linear. 6 o que pode ser visto, por exemplo, no vale do Bata- 

tal, no distrito eldoradense de Brago. Desta vez, porem, a dis- 

persao e comandada pelo vale e nao propriamente pelo rio. O 

caminho de penetragao, em uma das vertentes, ou ora em uma 

ora em outra, constitue o eixo em torno do qual se organiza o 

espago agricola. A linearidade do habitat nao e sempre regu- 

lar, as habitagoes ora muito proximas dos cursos d'agua, ora 

sobre terragos, ora subindo pela meia encosta inferior. Quan- 

do se trata de propriedades ou "posses" com culturas itineran- 

tes de subsistencia, os moradores aparecem muito isolados uns 

dos outros, as vezes mais de um quilometro, em meio as suas 

"rogas", "ilhas" de culturas promlscuas separadas pela mata 

ou pela capoeira. 

Em zona mais tlpica de baixada, onde extensas areas sao 

ocupadas por banhados e brejos, as "ilhas" representadas por 

colinas ou morros isolados constituem fatores de condensagao 

do habitat, que adquire uma forma de linha irregular, curva a 
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fechada. o que pode ser observado, por exemplo, na area o 

do baixo Ribeira logo a noroeste de Iguape. Chama-se a aten- 

qao especialmente para o caso, verdadeiramente didatico, do 

morro do Caioba. Inteiramente circundado por brejos, nos quais 

se percebem as aguas que vertem pelas suas encostas, fundo- 

na como uma pequenina ilha. As habitagoes o drcundam, lo- 

calizando-se na base de suas encostas, mas sempre em terreno 

enxuto, De preferencia buscam locals proximos a um dos pe~ 

queninos cursos d'agua que vertem do alto, acima, entretanto, 

dos pontos em que comegam a se confundir com os brejos. O 

caminho que, pela base, circunda completamente o morro, com- 

pleta o quadro de incomum didatismo. Em casos como esse, as 

culturas temporarias de subsistencia tendem a galgar as en- 

costas, enquanto que arrozais ou bananais dispoem-se na base. 

Quern percorre o caminho que de Itapetingui, ao norte de 

Cananeia, leva para o porto das Minas, junto ao mar de Itapi- 

tangui, tern oportunidade de se defrontar com outro caso de 

linearidade do habitat, que de certa forma se aproxima do 

exemplo anterior. O caminho dispoe-se aproximadamente num 

sentido de nordeste-sudoeste, acompanhando, na base, as ver- 

tentes meridionais da serra do Itapitangul. Alonga-se, portan- 

to, em uma faixa de terrenos relativamente enxutos, entre as 

citadas vertentes para o norte e zonas de banhados e brejos 

extensos para o sul, que logo irao se confundir com uma area 

de manguezais, dada a proximidade da barra do rio Itapitan- 

gul e do mar. Dessa forma o caminho corta transversalmente 

os vales dos pequenos rios e ribeiroes que vertem das encostas 

meridionais da serra, indo desaguar no Itapitangui ou no pro- 

prio mar. Pode-se perceber, em cada caso em que se ve.rifica 

a travessia de um desses cursos d'agua, que para montante seus 

leitos sao pedregosos e acidentados, freqiientemente com cor- 

redeiras ou mais nitidas rupturas de declive, enquanto que 

para jusante adquirem maior regularidade pois que suas aguas, 

adentrando zonas planas, perdem o carater torrencial e tornam- 

se calmas e lentas. £sses pontos, foram com rarissimas exce- 

goes, escolhidos pelos moradores para a localizagao das habita^ 

goes e, em conseqiiencia, por eles estabeleceu-se a definigao- 
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das primeiras picadas. As habitaQoes surgem muito distancla- 

das uma das outras. As vezes ha necessidade de caminhar bem 

mais de um quilometro entre uma e outra. As culturas de sub- 

sistencia, sao "rogas" promiscuas ilhadas na base da encosta. 

O carater absolute da dispersao e evidente. Mas, como no exem- 

plo anterior, verifica-se um original caso de linearidade. 

No literal, formas expontaneas de dispersao linear tam- 

bem sao predominantes, porem os fatores que as justificam sao 

outros. O mais freqiiente e a linearidade ser condicionada pela 

propria linha de costa. E o quanto se pode perceber, por exem- 

plo, na Ilha Comprida, na parte voltada para o mar Pequeno, 

como nos mostra a carta. As habitagoes, revelando certa pre- 

ferencia por algumas secgoes da linha de costa, dispoem-se em 

terrenos consolidados, voltadas e alinhadas para a agua. Ser- 

vindo a uma ou a um grupo delas, caminhos cortam transver- 

salmente a ilha, em diregao a praia de Fora. Junto a casa, ins- 

taJagoes modestas para os apetrechos de pesca, principalmente 

para a conservagao das redes. Para o interior, em areas que 

as vezes sao ocupadas pelo "jundu", quando nao por uma quasi 

mata; distribuem-se as fugazes e modestissimas <rrogasr de 

subsistencia. Em casos como esse, a ilha e apenas um ponto 

de apoio necessarlo, pois que os moradores possuem generos 

de vida que os ligam intimamente ao mar. Essa caracteristica 

ve-se acentuada pelo fato de que, conforme mostrou Paulino 

de Almenda, "em toda a ilha nao se encontra agua potavel, 

servindo-se os seus moradores de aguas salobras, que brotam 

de pequenos olhos a beira dos barrancos ou no meio das ma- 

tas. Por ocasiao das grandes estiagens, secam quasi todas as 

fontes, e ate mesmo roio Candaqm desaparece em varios pon- 

tos de seu curso, transformando-se em pequenos pogos que se 

sucedem aqui e acola. Dessa maneira, vem-se os sitiantes for- 

gados a travessia do mar Pequeno, em busca do precioso liqui- 

do na parte fronteira representada pela ilha de Cananeia ou 

mesmo cntinente (376). Cmpreende-se que nessas condigdes 

(376) ALMEIDA, A. Paulino de — A Ilha Comprida, p^g. 53 
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o habitat so poderia ser organizado em fungao da linha de cos- 

ta no mar Pequeno e dificilmente ao longo da praia de Fora, 

frente ao mar aberto. 

Uma forma de habitat mais complexa de caracterizar, mas 

que tambem leva a linearidade, e a que se define, sempre ao 

longo da costa, no continente. O problema relative a obtengao 

de agua potavel nao se circunscreve a ilha Comprida. O fato 

interessa tambem na franja maritima continental e ja chamou 

a atengao dos que se preocupam com a regiao. "Populagao ha 

na referida regiao, como as que se situam na zona do baixo 

Ribeira, e seus afluentes Peropava, rio Pequeno, Una da Al- 

deia, Itingugu e rio das Pedras, que nao tern agua doce e pota- 

vel para beber, porque esses rios sofrem a influencia das ma- 

res. Utilizam-se da de pogo. Como, porem, em terras de tal 

natureza o lengol d'agua subterraneo esta a pouca profundidade 

(mais ou menos 60 a 80 cm. da superffcie) a agua que fomece e 

salobra, leitosa, e ate viscosa em certas epocas do ano" (377). 

Nao e de estranhar que, conforme nos chama a atengao Werneck 

Sodre (378), certos moradores do litoral, com o fito de obterem 

agua potavel, aguardem a mare cheia a fim de subirem os rios, 

e dos pontos nao atingidos por ela, munirem-se de agua doce 

retornando com a mare vazante. Naturalmente, problemas des- 

sa natureza exercem uma grande influencia na organizagao do 

habitat. Nao e de excluir que em zonas desse tipo, a presenga 

de morros possa ser fator de fixagao, como decorrencia das pos- 

sibilidades da existencia de olhos d'agua. Por outro lado, e este 

e um aspecto que nos parece mais significativo, os problemas 

ligados as influencias das mares, conjugados com a navegabili- 

dade especialmente no caso dos pequenos rios, e com o da ob- 

tengao de agua potavel, fazem com que os moradores freqiiente- 

mente se afastem da linha de costa propriamente dita, dispon- 

do-se um pouco mais para o interior, onde sejam satisfeitas as 

condigoes acima. De certa forma verifica-se, assim, uma dis- 

tribuigao linear irregular do habitat, grosseiramente paralela a 

(377) MEDEIROS, N. e outros — Obra citada, pag. 14. 
(378) SODRfi, Nelson Wemeck — Obra citada, 11, pag. 83. 
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linha de costa, com espaQamento, entre os moradores, dado pelo 

proprio espagamento entre os rios nas condigoes acima citadas. 

Tal fato pode ser verificado na carta que acompanha estas con- 

sideragoes. 

A dispersao expontanea linear ao longo das estradas e, na 

Baixada de Ribeira, fenomeno menos comum que os indicados 

anteriormente. A estrada, e o fato ja foi visto varias vezes, e um 

elemento recente na vida da Baixada; quando surgiu, ja encon- 

trou os tragos basicos do habitat bitolados por uma dinamica de 

povoamento em que os rios tiveram papel determinante. As 

estradas superimpuzeram-se portanto, a quadros praticamente 

definidos. Em conseqiiencia, sua influencia fez-se sentir ou mo- 

dificando, regra geral pouco, os esquemas pre-existentes, ou en- 

tao originando formas delas dependentes, nas areas em que nao 

se fizera sentir a influencia dos rios. 

Em certos casos, apesar do tempo que ja se passou desde a 

sua criagao, a estrada nao justificou a cristalizagao do habitat. 

Extensos trechos por exemplo, da estrada entre Registro e Ja- 

cupiranga, ou entre esta e Eldorado, nao apresentam habitagoes. 

Quando elas aparecem com uma certa freqiiencia, podendo dar 

ideia de linearidade decorrente da presenga da estrada, geral- 

mente o fator de cristalizagao do habitat foi outro. Alguns 

exemplos poderao elucidar satisfatoriamente o fato. Ao longo 

dos 18 km. de estrada que unem Registro a Sete Barras, as ha- 

bitagoes surgem com regularidade ora numa ora noutra mar- 

gem, distanciadas umas das outras algumas centenas de metres 

e afastadas da estrada de poucos metros ate mais de cem me- 

tres . Ai o primeiro fator de linearidade foi o proprio rio Ribei- 

ra, que e acompanhado grosseiramente pela estrada. O segun- 

do fator foi o picadao entre Registro e Sete Barras, que acom- 

panhou o rio, mais afastado que a atual estrada. O terceiro fa- 

tor, cronologicamente, foi a organizagao economica de parte da 

area em questao, com a presenga da colonizagao japonesa. A 

estrada apenas veio enquadrar-se em uma situagao ja existente. 

Um carater linear do habitat parece tambem ter sido de- 

terminado, para quern a percorre, pela estrada entre Eldorado 

e Barra do Batatal. Ai, tambem, os primeiros moradores loca- 
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lizaram-se ao longo do rio Ribeira, que e acompanhado de per- 

to, na sua margem direita, pela atual estrada. Em seguida, um 

picadao, recentemente substituido pela estrada, veio unir as 

propriedades que anteriormente eram unidas unicamente pelo 

rio. 

Um terceiro exemplo nos e fornecido pela zona ao longo 

do mar Pequeno, entre Subauma e o Valo Grande, em Iguape. 

Af os moradores estabeleceram-se, como foi visto para o caso 

da ilha Comprida, ao longo da linha de costa, nas partes mais 

enxutas, com vida de relagao quasi inteiramente voltada para o 

mar. Com a abertura da estrada entre Subauma e Iguape que, 

praticamente em linha reta, acompanhou a linha de costa, as ha- 

bitagoes ficaram, em sua maioria, com os fundos para a estra- 

da, a ela ligando-se por caminhos relativamente curtos. Os 

moradores que ai vivem servem-se atualmente da estrada, po- 

rem ai se dispuzeram em fungao da margem continental do mar 

Pequeno. A fungao da estrada percebe-se nao so nos referidos 

caminhos que buscam as habitagoes como nos metros de lenha 

empilhados em suas margens a espera de transporte ou no tran- 

sito dos moradores. A fungao do mar Pequeno persiste na casa 

que esta voltada para ele, nos apetrechos de pesca e nos mo- 

destos atracadouros de canoas que servem a um ou mais mora- 

dores . 

Um quarto exemplo e o de trecho da estrada de Pariquera- 

Agu a Cananeia, na parte em que, tortuosa, acompanha o alto 

vale do Iririaia Mirim. Ai tambem a estrada veio se justapor 

a uma linearidade do habitat que ja havia sido condicionada pe- 

lo povoamento vale acima. As habitagoes localizam-se ora nes- 

ta ora naquela vertente, em fungao do vale e nao da estrada. 

Em alguns casos, entretanto, as estradas tern adquirido a 

fungao de fatores de ordenagao linear do habitat. E quanto se 

pode observar, por exemplo, no percurso entre a usina da Serra- 

na, em Cajati, e a barra do rio do Azeite, no alto Jacupiranga ou 

Jacupiranguinha. Nesse caso, em que a estrada acompanha o 

curso desse rio, percebe-se nitidamente o papel que ela exerce, 

dado que as habitagoes e culturas praticamente dispoem-se ao 

longo de suas margens. 
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E de se crer que com o passar do tempo, a fungao polariza- 

dora das estradas contribuira, inevitavelmente, para uma reor- 

ganizagao do espago agrfcola e, em conseqiiencia, para uma re- 

organizagao das formas primarias de habitat disperse, ja de- 

finidas na Baixada, Percebe-se, de qualquer modo, que formas 

irregulares ou absolutas de dispersao nao sao muito comuns 

na area em aprego, a nao ser em trechos mais acidentados, em 

zonas de cabeceiras, onde a presenga do "capuava" nem sem- 

pre se enquadra em uma orientagao de natureza fisica ou de- 

corrente de fatos de geografia humana. E quanto pudemos ob- 

servar, por exemplo, no Guarau. 

Um excelente exemplo da influencia que a distribuigao 

das terras pelo processo de "posses" pode ter no tipo de disper- 

sao do habitat, nos e fornecido pela area entre o rio Nhunguara 

e o Brago do Momuna, na zona do Ribeira litoraneo, a oeste da 

cidade de Iguape. Pela "Planta Geral das Posses da Gleba B, 

Zona IV e Momuna", da Procuradoria do Patrimonio imobi- 

liario e Cadastro do Estado de Sao Paulo, percebe-se, antes de 

mais nada, a irregularidade da disposigao e conformagao peri- 

metral das posses. Com superficies muitos variadas, apresen- 

tam-se com formas desde as geometricamente perfeitas ate as 

mais bizarras, Percebe-se, alem disso, a presenga de longas 

e estreitas linguas de terrenos devolutos, alem de outros, cor- 

repondentes a zonas brejosas marginals aos rios mais importan- 

tes dessa parte da Baixada. Como e natural, tais fatos nao dei- 

xaram de influir na organizagao do habitat, que, evidentemen- 

te, resultou irregular e ate mesmo caotico. A irregular dispo- 

sigao da rede de caminhos vicinais comprova melhor o fato. 

Ao lado das formas expontaneas de dispersao, que sao as 

predominantes, existem, entretanto, formas planejadas de dis- 

persao. A presenga destas decorre, sobretudo, das iniciativas 

de colonizagao a que estiveram sujeitas certas partes da Baixa- 

da . Por isso mesmo, elas sao mais comuns nas areas de Regis- 

tro e Sete Barras (colonizagao niponica), em torno de Parique- 

ra-Agu (antigo micleo colonial oficial) e, em menor escala, em 

Jiporuva e nas terras da Colonias de Santa Maria, no municipio 

de Cananeia. 
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Principalmente no caso de Registro, o habitat foi fruto de 

um planejamento, pela divisao dos lotes, pela distribuigao de 

uma rede de caminhos vicinais e pela atenuada influencia dos 

fatores ffsicos. Veja-se, por exemplo, a area de colonizagao ja- 

ponesa, ao sul da cidade de Registro. A par da estrada, que cor- 

ta a area de norte a sul, e que e relativamente recente e portanto 

de importancia quasi descuravel para o que nos interessa, uma 

rede relativamente densa de caminhos vicinais se estende es- 

pecialmente entre os ribeiroes Carapiranga e Bamburral. Essa 

rede, que de modo algum se justapoe a rede de drenagem da 

area, organizada que foi principalmente em fungao das encos- 

tas e zonas de cabeceiras pouco pronunciadas, e a principal 

responsavel pela forma de habitat af dominante. As habita- 

goes raramente encontram-se em fundos de vales; mais fre- 

qiientes a meia encosta, podem aparecer ate nos topos de coli- 

nas modestas e de formas suaves. Bntretanto, estao sempre 

proximas a um dos caminhos vicinais. Os fundos de vales, con- 

forme ja observou N. L. Muller (379), sao freqiientemente 

ocupados com pastagens para animais de custeio; acima das 

pastagens, esquematicamente, encontra-se o caminho e, nas pro- 

ximidades, a casa. Em seguida, ocupando encostas e mesmo 

topos de colinas, aparece, como e o caso da carta em questao, o 

cha. Em outras areas surge tambem o cafe. Quando N. L. 

Muller estava na regiao, despertou-lhe a atengao o fato de que 

nos topos das colinas freqiientemente existiam reservas de ma- 

tas (380). Atualmente tais reservas encontram-se muito limi- 

tadas, dada a expansao das lavouras de cha. 

Em certos casos o tipo ordenado por planejamento se des- 

personaliza com a presenga, dentro das propriedades maiores, 

das casas dos camaradas assalariados que se distribuem em 

fungao das parcelas — morros — do chazal de cujo trato estao 

incumbidos. 

Tivemos oportunidade de percorrer justamente o princi- 

pal dos caminhos vicinais a que aludimos, praticamente des- 

(379) MULLER, N.L. — Obra citada, pag. 134. 
(380) Idem, pag. 134. 
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de Regstro ate a fazenda de cha Ribeira, no Bamburral, atra- 

vessando a principal e mais homogenea area teicultora da Bai- 

xada e pudemos, em conseqiiencia, nao so observar a organiza^ 

gao do espago agricola e do habitat, mas inclusive o papel dos. 

citados caminhos vicinais. 

Nas cartas ao lado, relativas a porgoes das areas de colo^ 

nizagao japonesa em Registro e Sete Barras, uma delas abram 

gendo inclusive a atea entre o Carapiranga e o Bamburral, ja 

representada em carta anterior, temos exemplos de repartigaa 

planejada das propriedades, possiveis de relacionar com as for- 

mas atuais de habitat predominantes. Naturalmente nao se 

deve relacionar simplesmente a distribuigao dos lotes ao habi- 

tat, dado que freqiientemente familias e empresas ficaram com 

mais de um lote. Entretanto, a sua distribuigao geral, aliada a 

rede de caminhos vicinais, nos leva as conclusoes lembradas 

acima. 

Na regiao de Pariquera-Agu o carater ordenado do habitatr 

como fruto de planejamento, nao se apresenta com tanta ni- 

tidez quanto em Registro. Em Pariquera-Agu a repartigao da 

solo em lotes colonials se fez dentro do conhecido sistema de 

"linhas", as quais nao obedeceram, sempre, as condigoes do 

relevo e particularmente as de drenagem. Se certas "linhas", 

como a de Nova Cremona, acompanharam praticamente a orien- 

tagao dos vales, outras, a exemplo de Arataca, dispuzeram-se 

com um sentido ate mesmo transversal ao dos vales principals, 

por outro lado, como os lotes coloniais nao foram ocupados em 

bloco, mas muito lentamente, sofrendo freqiientes abandonos, 

divisoes ou anexagoes, o carater ordenado do habitat deixou 

de transparecer com nitidez, Alem disso o nucleo colonial so- 

mente poude contar com uma rede de caminhos vicinais a par- 

tir de fins da primeira decada deste seculo, de modo que so- 

mente se definiram e se estabilizaram as "linhas" ao longo da 

eixo viario mais antigo, em diregao a Jacupiranga ou em diregao 

a Subauma. Dai o carater nitidamente linear do habitat, espe- 

cialmente a sudeste de Pariquera-Agu, como nos mostra a "Fo- 

Iha de Iguape". Por ela podemos ver mais um exemplo, por 
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outro lado, do tipo de papel ainda representado pelas estradas 

de rodagem na Baixada. 

O caminho que inicialmente unia Pariquera-Agu ao atra- 

cadouro de Subauma, depois de passar pela "linha" Nova Italia, 

atravessava a entao "linha" Arataca. Em seguida, entretanto, o 

caminho que passaria praticamente a ser ocupado pela atual 

•cstrada de rodagem tomou um rumo mais a nordeste, passando 

pelo que deveria tornar-se a "linha" do Pariquera-Mirim. Em 

conseqiiencia o que havia sido secgao do caminho para Subauma 

tornou-se apenas caminho vicinal para os lotes de Arataca. 

Como decorrencia ultima, entretanto, ao longo do caminho do 

Arataca dispoem-se as habitagoes, enquanto que ao longo da 

Estrada de rodagem, no trecho que nos interessa, temos fre- 

-qiientemente fundos de lotes coloniais. 

Em sintese, em fungao do quanto foi apresentado ate agora 

« possivel insistir no predominio do habitat disperse em toda 

a Baixada do Ribeira, geralmente com dispersao expontanea, 

orientada linearmente, ou pelas margens dos rios, ou pelas ver- 

tentes dos vales, pelas linhas de costas, pelos sopes de vertentes 

c, as vezes, por estradas, mais freqiientemente por caminhos. 

Os exemplos de habitat disperse planejado sao pouco numerosos 

« freqiientemente referem-se, tambem, a linearidade. Veja-se 

a proposito ainda o exemplo da Colonia de Santa Maria, repre- 

sentado na carta anexa. Dispersao absoluta ou irregular cons- 

titui exregao. 

E preciso reconhecer, entretanto, que em muitos casos nao 

se tern certeza sobre se classicar certas formas de habitat como 

dispersas ou agiomeradas. Nas zonas de cultivo de cha, por 

exemplo, a presenga da agro-industria com o beneficiamento 

do produto cria nodulos diffceis de classificar. Os casos, entre- 

tanto, podem ser contados nos dedos e por isso mesmo nao 

assumem maior importancia. Todavia, em muitissimos outros 

casos, a relativa vizinhanga de algumas habitagoes, nos faz pen- 

sar na existencia de nucleos embrionarios que, por associagao, 

poderiam lembrar os "hameaux" franceses, O fato se verifica 

tanto na orla litoranea quanto na retro-terra. Embora nao sem- 
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pre, apresentam-se com formas lineares. Na orla litoranea ge- 

ralmente podem ser explicados em fungao de interesses comuns 

ligados a pesca, ou pela presenga de modestos embarcadouros 

ou ainda pela relativa facilidade de suprimento de agua pota- 

vel; na retro-terra geralmente ligam-se aos rios, situando-se de 

preferencia junto as barras, e esbogando-se em torno de uma 

venda, o mais das vezes em fungao de um embarcadouro. 

Mesmo nao considerada a presenga dos referidos nucleos 

embrionarios, convem, ao se tratar do habitat rural da Baixa- 

da, como de outras partes do pais, nao esquecer a fungao dos 

bairros. 

O bairro parece um elemento importantissimo, que ateniia 

e chega a anular o relative isolamento que a dispersao do ha- 

bitat faz supor. Peio que o autor ja poude observar de perto 

no vale do Paraitinga e agora na Baixada do Ribeira, conciue-se 

que o carater morfologico da dispersao do habitat deve ser 

levado em consideragao pelo geografo, mormente tendo em 

vista o fato de ser expressao de uma variavel combinagoes de 

condigoes fisicas, humanas e economicas. Deve-se considerar 

tambem, entretanto, que a par do aspecto material da disper- 

sao sera sempre interessante, e de maior proveito para a melhor 

compreensao do fenomeno estudado, atentar para os tipos de 

lagos socials que unem as diferentes unidades familiares, ten- 

tanto perceber, ate que ponto a existencia de certas relagoes se 

enquadra em determinadas condigoes fisicas e, de um modo 

mais amplo, geograficas. 

O bairro, conforme ja foi lembrado para a area de Sao 

Luiz do Paraitinga (381), freqiientemente coincide com o gru- 

po de vizinhanga. E uma unidade geografica, mas ao mesmo 

tempo uma unidade sociologica. Nos casos de bairros em areas 

de dispersao tal fato tern muita importancia, pois que obriga 

(381) PETRONE, Pasquale — A Regiao de Sao Luiz do Paraitinga, 
Estudo de Geografia Humana, in "Revista Brasileira de Geo- 
grafia", Ano XXI, n.0 3, Rio de Janeiro, julho-setembro de 
1959, pag. 305. 
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a consideragao e interpretagao dessa dispersao em outras ba^ 

ses (382). 

Na area do Ribeira os bairros nao sao tao nitidamente 

caracterizaveis quanto nas zonas de povoamento antigo do pla- 

nalto paulista. Parece que tal se deva, antes de mais nada, ao 

povoamento que ate recentemente foi muito ralo e, alem disso, 

a dinamica desse povoamento, freqiientemente marcada pela 

agao do "capuava" posseiro. No primeiro caso, as baixas densi- 

dades de populagao fizeram com que, a nao ser em certos pon- 

tos da orla litoranea ou em pequeninas secgoes marginals dos 

rios principals, nao se estabelecesse, sempre, uma vida de rela- 

goes suficientemente intensa que pudesse justificar a criagao de 

bem caracterizados grupos de vizinhanga; por outro lado, em 

areas extensas e ralamente povoadas, os pontos de cristalizagao 

dos grupos de vizinhanga nao puderam adensar moradores em 

numero suficiente. No segundo caso o "capuava", com sua "ro- 

ga" itinerante de subsistencia, isolado, foi um fator negative 

na formagao de grupos de vizinhanga estaveis, que pudessem 

dar margem a definigao de bairros. Morador instavel ele mes- 

mo, deslocando-se em conseqiiencia de seu genero de vida, evi- 

dentemente nao poderia favorecer uma estavel vida de relagoes. 

Apesar de relativamente pouco numerosos, dadas as con- 

digoes acima, os bairros aparecem na Baixada do Ribeira. Ge- 

ralmente estao ligados a pontos de cristalizagao representados 

tradicionalmente pela venda, as vezes pela capela, recentemen- 

te tambem pela escola. A presenga de um cemiterio em alguns 

casos pode completar o quadro. Correspondem aos limites de 

(382) A proposito dos bairros e seu papel veja-se: PETRONE, Pas- 
quale — Obra citada acima; KELLER, Elza Coelho de Souza 
— Estudo atual dos conhecimentos sobre "habitat" rural no 
Brasil, in "Anais da Associagao dos Geografos Brasileiros" 
Volume X (Tomo I, 1955-56), San Paulo, 1958, pags. 154-156; 
CANABRAVA, Alice P. — Primeiras notas para um estudo 
acerca dos bairros no Estado de Sao Paulo, in "Anais do IX 
Congresso Brasileiro de Geografia", Volume III, Rio de Janei- 
ro, 1944; SCHMIDT, Carlos Borges — A vida rural no Brasil: 
a area do Paraitinga, uma amostra representativa. Diretoria 
de Publicidade Agricola, Secretaria da Agricultura, Sao Paulo, 
1951. 
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um pequeno vale, como na area das colinas, a uma secgao de 

zona marginal de um rio maior, mais freqiientemente as areas 

contiguas a uma barra fluvial ou um embarcadouro, neste caso, 

valido tambem para a orla litoranea. 

Seus moradores revelam interesses comuns de natureza 

economica, dependem do mesmo dono de venda para escoamen- 

to da produgao ou para receber mantimentos ou mercadorias 

de toda especie com garantia da safra futura, participam das 

mesmas festas e cerimdnias religiosas, da mesma forma como 

participam da vida social de cada um, casamentos, enterros, etc. 

As criangas normalmente freqiientam a mesma escola rural, e 

entre os moradores podem ainda sobreviver habitos ligados ao 

"ajutorio" ou ao "mutirao". 

Na area de colonizagao de Pariquera-Agu as "linhas" co- 

lonials, no todo ou em parte, definiram unidades corresponden- 

tes aos bairros, enquanto que nas zonas de colonizagao japonesa 

eles se enquadram dentro das comunidades criadas pelo gru- 

po etnico. 

Embora com importancia bem menor que o disperse, na 

Baixada do Ribeira encontramos, tambem, habitat rural con- 

centra do . 

Os aglomerados rurais nao sao muito numerosos; geral- 

mente localizados, como de resto e na regiao uma constante 

tradicional, as margens dos rios, normalmente sobre terragos, 

mal conseguem disfargar o dommio inconteste da dispersao do 

habitat. Concentram, a maior parte das vezes, fungoes de 

nodulos locals, de ambitos muito restritos, servindo principal - 

mente necessidades economicas ligadas ao escoamento da pro- 

dugao e ao abastecimento dos moradores vizinhos, assim como 

necessidades espirituais. 

Com importancia variavel, todos tern o seu pequenino co- 

mercio; em todos surge o templo religioso e, na maioria, te- 

mos a escola. Naturalmente constituem tambem centros de 

atividades recreativas, ou simplesmente pontos de contactos 

para os moradores das areas contiguas. Em um ou outro caso 

possuem fungoes de carater administratvo, sedes de distritos 
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de paz ou de circunscrigoes policiais. Estas, entretanto, con- 

trariamente a capela ou a venda, nao sao fungoes que justifi- 

cam o aparecimento dos nucleos, mas sim que se aproveitam de 

sua existencia. 

Em varios casos a origem desses nucleos esta ligada a cria- 

gao de patrimonies religiosos, dentro das caractensticas focali- 

zadas por Deffontaines: "O modo de criagao desses burgos 

mostra bem a proeminencia da fungao religiosa que serviu de 

ponto de concentragao inicial" (383). De certa forma parece 

que a presenga dessa fungao religiosa foi, para a Baixada, urn 

elemento que acabou por contribuir para a distingao entre os 

nucleos resultantes da concentragao do habitat rural e os ca- 

sos em que persiste a dispersao, embora com tendencia a for- 

magao de nodulos. No primeiro caso temos a capela, alem da 

venda, enquanto que no segundo caso temos sempre a venda 

e nem sempre a capela. 

O fato que no momento parece mais importante, entre- 

tanto, e que os nucleos a que se esta fazendo referenda sao 

indiscutivelmente rurais, dado, principalmente as atividades 

da maioria de seus habitantes, diretamente relacionadas com 

o cultivo do solo. Alguns exemplos podem esclarecer a afir- 

magao acima. 

O nucleo de Itapeuna, por exemplo, situado junto a mar- 

gem direita do Ribeira, distante 16 km. a montante de Eldo- 

rado, e sede de distrito de paz e dispoe-se em torno da capela, 

possuindo escola e uma atividade comercial de importancia 

local. Reune residencias de importante numero de lavrado- 

res, a maioria trabalhando como diaristas. 

Barra do Batatal, reunindo aproximadamente tres centenas 

de habitantes, e um povoado linear dos mais expressivos, pois 

que se alonga pela margem esquerda do rio Ribeira, frente a 

barra do rio que Ihe da o nome. Ja tendo reunido atividades 

mais importantes, pois que possuiu agencia de correio hoje ex- 

(383) DEFFONTAINES, Pierre — Como se constituiu no Brasil a 
rede das cidades, in "Boletim Geografico", Ano II, maio de 
1944, n.0 14 e junho de 1944, n.0 15, pag. 300, Rio de Janeiro. 
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tinta, assim como sub-delegacia, atualmente reduzida a presen- 

ga de um inspetor de quarteirao, define-se principalmente pelo 

seu carater rural. A maior parte dos habitantes do nucleo de- 

dica-se a atividades agricolas, ou como camaradas diaristas, ou 

a meia, ou mesmo em terras de propriedade propria. Alguns. 

dos habitantes dedicam-se tambem a pesca. 

O nucleo de Barra do Brago, mais recente que os citadosy 

pois que tern uns 50 anos, localiza-se junto ao rio Batatal, a 

seis km. de sua barra no Ribeira. Foi criado como patrim6nioy, 

apresentando-se com enorme praga central, de planta retangu- 

lar, tendo no meio o templo catolico. Contrasta, portanto, com 

o seu tipo de "castrum", com o tipo linear de Barra do Batatal. 

Sede de uma modesta atividade comercial, alem de distrito de 

paz, para ele confluem tropas dos arredores, particularmente 

do alto vale do Batatal, com mercadorias que em seguida serao^ 

remetidas por caminhoes. Quasi todos seus habitantes sao agri- 

cultores. 

Itupamirim, proximo a margem direita do Ribeira, 12 km. 

a montante de Registro, no caminho de Sete Barras, e um pa- 

trimonio de criagao recente (1952). Com capela, escola rural,, 

venda e algumas habitagoes, esta intimamente ligado a lavoura 

de banana dos arredores. 

Enfim, as caractensticas basicas nao variam, apenas apre- 

sentam-se com forma s peculiares. Assim, Jiporuva, no baixo- 

Ribeira, esta ligado ao arroz, enquanto que Pariquera-Mirinv 

no centro da antiga "Linha" colonial, define-se em tomo do 

trio capela, venda e escola. 

Finalmente, alguns micleos constituem, pel as suas caracte- 

risticas, uma transigao entre formas de habitat rural e formas 

de habitat urbano. por exemplo, o caso do conjunto Cajatf- 

Serrana-Parafuso. Porem, nesses casos parecem interessar mais 

o problema da formagao da rede urbana da Baixada. 

A Casa Rural 

Na observagao e interpretagao das paisagens culturais, es- 

pecialmente dos elementos que contribuem para a definigao 
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das formas de habitat rural, a casa surge quasi sempre como 

um dos fatos de maior significagao. Normalmente ela pode 

orientar, por freqiientemente espelha-las, na consideragao e 

interpretagao das condigoes ligadas as formas de organizagao 

do espago agrfcola, aos problemas de tipo de culturas em face 

do comercio, aos de sitios e aspectos relacionados com o quadro 

natural, assim como aquelas condigoes decorrentes dos materials 

de construgao disponivel, ou ainda os seus habitantes, com suas 

tecnicas peculiares. Tais fatos, como em outras regioes, podem 

ser percebidas na area em estudo. Nesta verifica-se uma certa 

variedade de tipos de casas, em alguns casos obedecendo a uma 

determinada distribuigao geografica, correspondendo a uma 

diversificagao das condigoes especificadas acima. 

Um trago comum as casas da Baixada do Ribeira e o pre- 

dommio das tecnicas de construgao ligadas ao pau-a-pique ou 

ao barrote. As construgoes de pau-a-pique devem ter consti- 

tuido o mais velho tipo da regiao, tendo permanecido como 

n mais comum. Hoje pode ser encontrado tan to na orla litora- 

nea quanto na retro-terra, sendo quasi exclusivo entre os praia- 

nos como entre os "ribeirinhos" e "capuavas". 

Elementos comuns as casas dos tipos regionais citados e a 

sua pobreza, normalmente justificada pelo nivel de vida pro- 

porcionado por generos de vida ligados respectivamente a uro- 

^as" de subsistencia e pesca, a culturas sedentarias intensivas 

mas primitivas, como a do arroz, e a culturas itinerantes ou se- 

mi-itinerantes de subsistencia associadas a atividades de coleta 

vegetal. Para os tres tipos humanos citados, a casa possue, an- 

tes de mais nada, as vezes exclusivamente, fungao de abrigo, 

sendo portanto sobretudo habitagao. 

No caso do praian© a casa pode associar, a fungao basica de 

abrigo, a de deposito e do beneficiamento ou transformagao 

de produtos. Pode, por exemplo, haver instalagoes para depo- 

sito de utensilios de pesca, como instalagoes para o "trafico" da 

farinha de mandioca. Em parte, o mesmo pode acontecer no 

caso do "ribeirinho", com dependencias ligadas a pesca fluvial. 

No caso do "capuava" a presenga de deposito esta mais fre- 
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qiientemente relacionada a produgao agrfcola, enquanto que a 

iungao de beneficiamento e transformagao aparece mats rela- 

cionada com a cana, especialmente para obtengao do agucar 

preto. No passado os "trMicos" de faiinha eram mais numero- 

sos, inclusive para o interior, da mesma forma como tinham 

grande difusao os "engenhos" de pilar arroz e os "engenhos" de 

aguardente, os primeiros geralmente ligados ao aproveitamen- 

to das aguas correntes. O aparecimento dos engenhos de bene- 

ficiamento de arroz, a vapor, concentrados em poucas maos. 

fez com que desaparecessem praticamente os numerosos en- 

genhos ligados ao aproveitamento de ribeiroes que, expressiva- 

mente, recebiam o nome de "ribeirao do Tanque" (384), empo- 

brecendo, em conseqiiencia, o con junto das instalacoes de casa 

rural. 

Na grande maioria dos casos a que se esta referindo, as 

fungoes de abrigo, deposito e beneficiamento encontram-se as- 

sociados sob o mesmo teto Geralmente uma dependencia da 

habitagao acumula a fungao de deposito, ou entao abriga o "tra- 

fico" de farinha. Nao e o caso das instalagdes ligadas a pesca. 

Estas, entretanto, na maioria das vezes resumem-se em local 

para estender a rede, ja que os barcos normalmente nao sao 

abrigados. 

A precariedade das construgoes, conforme dissemos, e co- 

mum aos tres casos, mas nao e raro ser maior no caso do "ca- 

puava", especialmente quando se trata de simples morador. 

Nas construgoes sao utilizados os materiais disponiveis no re- 

vestimento vegetal dos arredores. Raramente utilizam-se pro- 

dutos de olarias, quasi ausentes na orla litoranea, assim como 

poucas vezes a madeira aproveitada deixa de ser utilizada em 

estado bruto, casos em que e apenas toscamente lavrada. Con- 

forme o feliz apanhado de N. L. Muller, as estruturas sao de 

jacaranda e gapirovi, as paredes de tronco de palmeira jigara 

com ripado de taquara, com ou sem barreamento. A cobertura 

com folhas de palmeira (385). 

(384) Dadas as barragens construidas para sua utilizagao. 
<385) MULLER, N. L. — Obra citada, pags. 157 e 164. 
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As divisoes internas sao pouco numerosas, geralmente com- 

preendendo sala, quarto e cosinha. As casas sao retangulares 

e de duas aguas. Por quanto foi possivel observar, sao sempre 

construidas sobre pilares a pequena distancia do solo, com o 

objetivo principal de protege-las da umidade, dado que, com 

essa caractenstica, surgem inclusive em zonas nao sujeitas a 

inundagoes. 

Afora os elementos ja citados, sao raras outras instala^oes. 

As vezes um paiol, raramente um chiqueiro ou um galinheiro, 

nunca currais ou estabulos, dado que para os casos em questao 

a criagao de gado de grande porte e atividade praticamente 

inexistente. 

Nas zonas onde se verificou colonizagao estrangeira, par- 

ticuiarmente em torno de Pariquera-Agu e Registro, a casa 

normalmente apresenta caracteristicas novas, embora o tipo 

lembrado ainda aparega. 

Os colonos da area de Pariquera-Agu nao introduziram, 

quer se trate do italiano, do eslavo ou do germanico, tipos de 

casas que pudessem ser atribuidos a bagagem cultural trazida 

da terra de origem. A melhor prova do fato esta em que as 

casas, quer se trate desta ou daquela etnia, geralmente sao 

padronizadas, nao revelando, portanto, a origem de quern as 

construiu. Na melhor das hipoteses elas se distinguem, em 

grupo, das casas comuns ao substrate populacional cabloco. 

Nos primeiros tempos de presenga na regiao os referidos 

colonos eriueram casas pelo menos tao modestas quanto as das 

populagoes caboclas dos arredores, Os relatoilios sobre a Co- 

lonia de Pariquera-Agu chegam a chamar a atengao, conforme 

foi visto em outra parte, sobre a quasi miserabilidade das ca- 

sas dos colonos. Atualmente as casas dessa zona diferem das 

do caboclo em geral pelo seu aspecto, normalmente mais bem 

cuidadas e acabadas, revelando um padrao de vida mais satis- 

fatorio. Nessas casas percebe-se a utilizagao tanto do pau-a- 

pique quanto da alvenaria, havendo, de qualquer forma, maior 

utilizagao de telhas. As olarias sao mais comuns e portanto 

mais comuns as casas de tijolos. Nas casas de pau-a-pique no- 
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ta-se maior cuidado no seu acabamento, de modo a se tomarem 

mais confortaveis. Na estrutura sao utilizados caibros ou vi- 

gas trabalhados; tal estrutura fica a descoberto, separando 

porgoes geometricas das paredes ou emoldurando portas e ja- 

nelas. As paredes, sempre barreadas, poucas vezes permitem 

ver o trangado interior. Geralmente sao casas terreas, com 

plantas retangulares, frentes mais amplas, dominando as linhas 

horizontais. Com duas aguas, raramente com quatro, ou com- 

pletadas por puxados posteriores ou varandas Junto a porta 

de frente, sempre, ou quasi, caiadas nas paredes e com estru- 

tura a mostra pintada com cores vivas, despertam a atengao, 

A maior durabilidade da casa e garantida pelos telhados que 

avangam formando beirais. Intemamente as divisoes podem 

ser mais numerosas, com duas ou tres dependencias, alem da 

cozinha. Mesmo as paredes divisorias internas, embora nao 

subam necessariamente ate o telhado, sao barreadas, enquanto 

na casa do "capuava", por exemplo, nao tern barreamento. 

Nessas areas de colonizagao em tomo de Pariquera-Agu 

as fungoes das casas nao diferem radicalmente das observa- 

das nas lembradas anteriormente. Verifica-se, entretanto, uma 

multifuncionalidade mais generalizada, espelhada na maior 

riqueza e variedade das instalagoes. Os paiois sao mais co- 

muns, como mais comuns sao os chiqueiros e galinheiros. Em- 

bora alguns possam ter gado, especialmente leiteiro, nao ha es- 

tabulos. Os colonos italo-brasileiros normalmente possuem for- 

no. Instalagoes de beneficiamento de produtos nao sao comuns. 

O carater modesto das areas de colheita, redundando em pro- 

dugao pequena, nao permite a instalagao de maquinas de bene- 

ficiamento ou transformagao. Estas surgem em um ou outro 

caso isolado, normalmente concentradas, entretanto, nos aglo- 

merados. No conjunto a casa dessa gente reflete nao so uma 

estabilidade maior que nos casos precedentes mas, tambem, o 

padrao de vida mais elevado dos habitantes. Entre este e os 

tipos precedentes existem, todavia, todos os tipos de transigao. 

Os melhores exemplos de casas comuns aos habitantes de 

ascendencia japonesa podem ser encontrados nos arredores de 
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Registro, onde sao mais numerosos. Diferentemente do caso 

anterior, os japoneses introduziram na regiao alguns aspectos 

ligados as tecnicas de construgao vigorantes nas areas de ori- 

gem. Com o tempo, tais aspectos tornaram-se mais raros, ha- 

vendo, atualmente, necessidade de muita atengao para percebe- 

los em um ou outro exemplo, pouco numerosos. Mesmo os exem- 

plos que mais significativamente revelavam a presenga cultu- 

ral japonesa na arquitetura desapareceram quasi todos por de- 

moligao. 

Atualmente a casa do nipo-brasileiro distingue-se da do 

cabloco pelo fato de ser melhor construida e acabada, aproxi- 

mando-se do tipo anterior. Ela e, na maioria das vezes, de 

pau-a-pique, com estruturas de vigas bem lavradas a desco- 

berto. O barreamento e muito bem cuidado, predominando a 

utilizagao de barro com areia e cal. As casas de tijolos sao me- 

nos comuns, sendo as telhas de utilizagao generalizada. As 

fungoes assemelham-se ao caso anterior. 

Nas propriedades maiores da regiao toda, onde dominam 

lavouras comerciais, a nao ser por excegao, os tipos de casas 

nao fogem ao padrao comum. Ha lavouras, entretanto, que po- 

dem justificar uma riqueza maior de instalagoes. ^ o caso, por 

exemplo, de algumas poucas propriedades teicultoras que pos- 

suem instalagoes para a industrializagao do produto. Nesses 

exemplos criam-se em zona rural algumas unidades agro-indus- 

triais. Convem frizar que elas nao sao comuns e portanto nao 

sao representativas de qualquer area considerada. E que as 

proprias areas cultivadas com cha sao muito parceladas, en- 

quanto que outras culturas nao necessitam de instalagoes com- 

plexas, a nao ser galpoes e depositos, a exemplo da banani- 

cultura. O cafe so agora parece comegar a justificar a pre- 

senga de unidades para um primeiro beneficiamento, enquanto 

que culturas como a da seringueira estao ainda no nascedouro. 

Na maior parte da Baixada do Ribeira vigora uma relati- 

va uniformidade nos tipos de casas, havendo poucos contrastes 

decorrentes da maior ou menor riqueza dos agricultores. A 

predominacia de cultivador direto, expressa pela propriedade 
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em que trabalham os membros de uma familia, traz como con- 

seqiiencia a presenga descuravel de diferenciagao entre casa 

do proprietario e, por exemplo, casa do assalariado. Situagoes, 

por exemplo, como os contrastes entre a casa do fazendeiro e 

a do "colono", registrados nas areas cafeicultoras do planalto, 

constituem excegao na Baixada. Mesmo nos casos de proprie- 

dades maiores, com lavouras comerciais e com emprego maior 

de mao-de-obra assalariada, a casa do proprietario normalmente 

nao se diferencia notavelmente das demais. Pequena distingao 

dessa natureza verifica-se nas maiores propriedades de cha. 

Em casos de propriedades em que se esta instalando uma lavou- 

ra cientifica, muitas vezes sob responsabilidade de elementos 

alinigenas a regiao, ainda nao se definiu uma diferenciagao 

muito nitida, embora ela se esteja esbogando. De resto, o ab- 

senteismo algumas vezes explica o fato. 

Os tipos de sitios das casas nao sao muito numerosos. Da- 

do que o habitat, conforme foi visto, tern seus tragos basicos 

ainda norteados pelos cursos d'agua, e a presenga da agua, com 

as vantagens e problemas que oferece, a explicar a localizagao 

da maioria das casas rurais. Na orla litoranea as areas de pre- 

ferencia sao as lombadas de restingas consolidadas e os terra- 

gos; nas zonas do Ribeira litoraneo sao os diques marginais, as 

margens de erosao ou, ainda, as lombadas; nas zonas sub-lito- 

raneas escolhem-se preferencialmente terragos, meia encosta de 

colinas, margens do erosao, enquanto que ao longo dos medios 

e altos vales dos ribeiroes, ja em encosta de morros, a preocupa- 

gao e a de encontrar espago piano satisfatorio, junto a agua. 

O problema das cheias tomou comum em muitas areas ao 

longo dos principais rios, a construgao sobre verdadeiras palafi- 

tas que, como podem se observar nos vargedos de Sete Barras, 

chegam ate 2 m. acima do solo permltindo, inclusive, que se 

atinja a habitagao por intermedio da escada na esp^cie de porao 

aberto que se forma. Essa area coberta pelo piso da casa even- 

tualmente ve-se utilizada como deposito ou para abrigo de ani- 

mais. A construgao sobre pilares e mais comum e tern, como foi 

visto, mais fungao de protegao contra a umidade do solo do que 

contra as cheias ou para neutralizar iregularidade do terreno. 
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Deixando de lado as casas rurais de grandes proprietarios, 

verdadeiras excegoes, o mvel de vida revelado pelos casos maxs 

freqiientes, assim como as comodidades ligadas a casa, deixam 

muito a desejar. Mobiliario e utensilios caseiros sao poucos, os 

indispensaveis, e toscos, especialmente nos casos do praiano e 

do "capuava". Pouquissimas sao servidas por luz eletrica, ra- 

rissimas possuem instalagoes de agua encanada, e muitas nao 

tem instalagoes sanitarias; quando existem, normalmente sao 

primitivas e naturalmente distanciadas da habitagao. Conforme 

se pode observar, no conjunto a casa e um fato da paisagem 

bem representative da condigoes economicas de uma regiao que 

apenas parece ter encontrado algumas possiveis solugoes para o 

seu desenvolvimento. 



ASPECTOS DOS QUADROS URBANOS REGIONAIS 

Em uma das partes relatlvas ao povoamento e evolugao das 

paisagens da area em estudo houve oportunidade para uma re- 

ferencia a manifestagao, nos processes de organizagao de "ha- 

bitat" de seus quadros, de um fenomeno de anti-urbanismo que, 

de resto, nos tempos colonials teria sido comum a maior parte 

do territorio brasileiro. 

Realmente, em toda a Baixada do Ribeira tardaram a se 

criar condigoes favoraveis a presenga de aglomerados com 

fungoes urbanas. Nao parece demais insistir aqui, embora re- 

metendo o leitor ao capitulo citado acima, em alguns dos ele- 

mentos que contribuiram para a inexistencia dessas condigoes, 

Ehtre eles, os mais importantes parecem ter sido relacionados 

com a inexistencia, durante praticamente todo o perfodo colo- 

nial, de quadros de organizagao economica, e secundarialmente 

politico-administrativa, religiosa ou social, que justificassem a 

criagao de nucleos nos quais se evidenciassem funcionalmente 

tais organizagoes. Prova da pobreza de tais condigoes esta na 

tentativa, por parte do Morgado de Mateus, de provocar a for- 

magao de nucleos urbnos na rriarinha d Bixada (386). 

Dado que so em tempo relativamente recente foram se de- 

finindo melhor, no con junto da Baixada, condigoes de criagao 

e desenvolvimento de fungoes urbanas, compreende-se que, 

(386) Leia-se "A Mineragao, A Agricultura e as Primeiras Ilhas de 
Povoamento na Retro-Terra", neste trabalho. Sobre o anti- 
urbanismo leia-se AZEVEDO, Aroldo de — Obra citada, pags: 

< 5 e 6 e PETRONE, Pasquale — Notas sobre o fenomeno urbano 
no Brasil, pags. 3 e 4; Sobre as iniciativas do Morgado de Ma- 
teus convem ler ALMEIDA, A. Paulino de — Sabauma, Vila 
Nova de Laje e Ararapira, in "Revista do Arquivo Municipal", 
Ano XVIII, Vol. CLXVII, abril-maio de 1959, Sao Paulo, pags, 
51 a 59; A Ilha Comprida, pag, 62; Memdrlas Memoravels, 
pag. 16; BRUNO, Ernani da Silva — Obra citada, 30 de iunho 
de 1957. 
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mesmo nos dias atuais, os quadros urbanos apresentam-se re^ 

lativamente pobres. 

De conformidade com o Censo de 1950 (387), as sedes dos 

atuais municipios (388) possuiam os seguintes efetivos popu- 

lacionais: 

Sede Municipal Urbana Populagao Total 

Suburbana 

Cananeia 687 350 1 037 

Eldorado 596 572 1 168 

Iguape 3 279 501 3 780 

Jacupiranga 987 404 1 391 

Pariquera-Agu 279 337 616 

J uquia 781 111 892 

Registro 1 443 630 2 073 

Sete Barras 311 317 628 

Por varias razoes os aglomerados acima relacionados nao 

merecem, sempre, o qualificativo de centros urbanos. Todos 

os oito possuem oficialmente foros de cidade. dado que sao to- 

dos sedes municipals. Entretanto, quer pelo numero de habi- 

tantes, quer pelas fungoes, quer pelos seus aspectos fisionomi- 

cos, na verdade constituem, na maioria dos casos, aglomerados 

semi-urbanos. 

O carater semi-urbano, ou semi-rural, como se queira, na 

falta de terminologia mais apropriada, que marca, com dife- 

rente intensidade, uma parte dos aglomerados considerados, 

nao impede que se os considere como nucleos de cristalizagao 

urbana, interessando uma verdadeira rede urbana de Baixa- 

(387) VI Recenseamento Geral do Brasil, 1950, Vol. XXV, Tomo I, 
pag. 168 e 198-199. Preferimos neste, como em outros casos, 
utilizar dados do Censo a aproveitar cifras resultantes de esti- 
mativas nem sempre dignas de fe. 

(388) Depois de 1950 foram criados os municipios de Pariquera-Agu 
desmembrado do de Jacupiranga, e Sete Barras, desmembrado 
do de Registro. As respectivas populagoes correspondem as 
vilas, como oficialmente eram consideradas em 1950. 
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da. Isso porque, de qualquer forma, em area com uma orga-^ 

nizagao do espago economico como a que se esta estudando, tais 

aglomerados exercem, de fato, guardadas as proporgoes, o pa- 

pel exercido por verdadeiros centros urbanos em outras partes, 

caracterizadas por maior desenvolvimento economico. 

Como e natural, os embrides dos referidos aglomerados 

surgiram e se desenvolveranx a medida que na regiao se foram. 

definindo necessidades a serem satisfeitas por eles, fundamen- 

talmente econdmicas, secundariamente de outra natureza. Por- 

tanto, eles surgram paralelamente ao processo de povoamento 

e de organizagao do espago economico, assim como a organiza- 

gao da circulagao e, principalmente, paralelamente ao desen- 

volvimento de uma vida de relagdes justificada em decorren- 

cia dos fatos anteriores. 

Dois dos aglomerados citados, Iguape e Cananea, constituem 

frutos dos primordios da presenga europeia na regiao. Dai 

duas caracteristicas fundamentais que os distinguem dos de- 

mais: sao os mais antigos, pois que datam do primeiro seculo de 

colonizagao, e estao inteiramente ligados ao mar, formados que 

foram em tomo de ancoradouros nas duas extremidades do 

mar Pequeno, areas que inevitavelmente acabariam por justi- 

ficar a criagao dos primeiros nodulos de povoamento na porgao- 

litoranea propriamente dita (389). Essas duas cidades surgi- 

ram, portanto, com fungoes portuarias, "cabegas-de-ponte" pa- 

ra servir ao processo de penetragao para o interior. 

•Assim como Iguape e Cananeia tiveram suas origens liga- 

das a marinha, os nucleos de Jacupiranga, Juquia, Registro, 

Xiririca (atual Eldorado Paulista) e Sete Barras sao genetica- 

mente relacionados com o aproveitamento das vias fluviais. 

Todos eles surgiram as margens de um dos rios que, no pas- 

(389) Cananeia ja era vila em 1600, enquanto que Iguape adquiriu 
tal condigao em 1665. Sobre as origens de Iguape e Cananeia- 
leia-se: MOREIRA, Albertino de — Obra citada; MARQUES, 
M, E. de Azevedo — Obra citada ,Tomo I, pags. 161 e 321; 
MULLER, D. P. — Obra citada, pag. 80; ALMEIDA, Anto- 
nio Paulino de — A Ilha Comprida; AZEVEDO, Aroldo de — 
Obra citada, p^gs. 12 a 14 e 29. 
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sado, tiveram relevante papel no processo de penetragao para 

o interior. 

Os embrioes de Eldorado e Registro, ambos na margem 

direita do Ribeira, sao os mais antigos de todos os nucleos ci- 

tados, ambos datando de meados do seculo XVIII. Entretanto, 

enquanto Eldorado teve desenvolvimento relativamente rapido, 

pois que em 1842 ja era vila, Registro permaneceu como nodulo 

sem expressao ate o seculo atual, tornando-se sede distrital 

somente em 1934 (390). 

Jacupiranga, a antiga Betujuru, e Juquia, ex Santo An- 

tonio de Juquia, que conservam os nomes dos rios em cujas 

margens se encontram, datam da primeira metade do seculo 

passado. Em Juquia a primeira capela foi erguida em 1829, 

enquanto que a de Jacupiranga data de 1864. Juquia tornou-se 

freguezia em 1853 e Jacupidanga no ano de 1870 (391). . 

Na segunda metade do .seculo passado definiu-se o embriao 

de Sete Barras cujo desenvolvimento, entretanto, e muito re- 

cente, como de resto o de Registro, a cujo municfpio pertenceu 

ate recentemente. 

O nucleo de Pariquera-Acu, contrariamente aos preceden- 

tes, nao teve sua origem presa a utilizagao de rios, embora te- 

nha surgido junto ao curso omonimo, navegado, durante alguns 

decenios, por canoas. Surgindo em fins do seculo passado, so 

se difiniu em fungao da criagao de um sistema rodoviario ser- 

vindo a Baixada (392). 

Do ponto de vista funcional, o desenvolvimento de Iguape 

e de Cananeia esteve ligado ao seu carater de povoados-portos 

  ■ 11 'ii i r irn 

<390) Sobre a origem e desenvilvimento de Eldorado e Registro 
leia-se: MARQUES, M. E. de Azevedo — Obra citada. To- 
mo II, pag. 314; ALMEIDA, A. Paulino de — Erecgao da Ca- 
pela de N. S. da Guia de Xiririca; Enciclopedla dos Munici- 
pios Brasileiros, Vol. XXVJII, pag. 301 e Vol. XXX, pag. 20. 

<391) Enciclopedla dos Municipios Brasileiro5, Vol. XXIX, p^g. 23 
e Vol. XXX, pag. 54; MULLER, D. P. — Obra citada, pag. 
81; ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de Ja- 
cupiranga, pag. 25 a 30. 

(392) Leia-se ALMEIDA, A. Paulino de — Memoria Historica de 
Pariquera-A^u, Sao Paulo, 1939. 



que se tornariam, como ja se teve oportunidade de lembrar, as 

duas portas de entrada para o interior. 

Eldorado, que teve sua origem relacionada com a expansao 

do povoamento em fungao da exploragao de jazimentos aurife- 

ros, parece ter surgido em local anteriormente ocupado por um 

aldeamento indigena (393). Em local pre&umivelmente tam- 

bem sede de antigo aldeiamento indigena teria surgido Jacupi- 

ranga (394). Esta, entretanto, definiu-se em fungao do povoa- 

mento do vale omonimo por posseiros. A primeira, por outro 

lado, surgiu como tlpico patrimonio. 

Registro, como o nome esta a indicar, inicialmente foi pos- 

to de controle para cobranga dos Quintos reais, tendo em vista 

a importancia da area que Ihe esta a montante, para a produ- 

gao do ouro, no decorrer do seculo XVIII; so pode desenvolver- 

se quando se tomou centro da mais florescente colonia japone- 

sa da Baixada. Juquia cresceu em torno de uma capela, enquan- 

to Sete Barras inicialmente foi um bairro rural e Pariquera- 

Agu sede da colonia oficial do mesmo nome. 

Portos da marinha ou de beira-rio, patrimonios e capelas, 

bairros rurais e sedes coloniais nao foram somente os citados, 

mas somente eles tiveram desenvolvimento que levou a cria- 

gao de quadros urbanos (395). As razoes, em slntese nao sao di- 

flceis de lembrar; elas nos levam, por outro lado, praticamente 

a compreender o papel de cada um dos aglomerados no conj un- 

to regional. 

Cananeia e Iguape avantajaram-se, desde seus primeiros 

tempos, dos favoraveis abrigos naturals nas duas extremidades 

do mar Pequeno, respectivamente junto as barras de Cananeia 

e Icaparra. Iguape especial mente, cresceu em fungao de sua 

(393) MARQUES, M. E. de Azevedo — Obra citada, Tomo II, pag. 
314 e ALMEIDA, A. Paulino de — Erecyao da Capela de N. 
S. da Guia de Xiririca, pag. 49. 

(394) ALMEIDA, A. Paulino de — Memdrla Histgrica de Jacupi- 
ranga. 

(395) Subauma e Ararapira (Ariry) sao antigos, nucleos da marinha, 
da mesma forma que Barra do Batatal e antigo porto fluvial; 
Jiporuva foi sede colonial, enquanto Barra do Bra^o foi pa- 
trimonio . 
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favoravel posigao, dado que podendo articular-se com todo o 

interior da Baixada por intermedio do Ribeira e seus afluentes, 

desde logo pode desenvolver-se mais que Cananeia. Foi, in- 

discutivelmente, a primeira "capital" de toda a Baixada. De- 

pendendo, como Cananeia em menor escala, da condigao de 

elemento de ligagao entre a Baixada e o exterior ou outras par- 

tes do pais, teve desenvolvimento apreciavel enquanto tal con- 

digao permaneceu. No momento em que o sistema de circula- 

gao de que era "cabega" deixou de ter importancia — primeira« 

mente obstrugao da barra de caparra e, mais recentemente de- 

clinio da navegagao fluvial — a cidade conheceu um perfodo de 

estagnagao e ate mesmo declinio, que perdura ate nossos dias. 

De qualquer forma, anda e o maior nodulo demografico de toda 

a Baixada, mais em fungao do que foi no passado que de suas 

possibilidades no presente. Cananeia sofreu vicissitudes seme- 

lhantes, porem ligadas com uma vida de relagoes em ambito 

mais restrito — Reconcavo de Cananeia — se exceptuarmos o 

papel que o nucleo teve nas primeiras entradas para o interior. 

Eldorado manteve-se, durante praticamente um seculo, mea- 

dos do seculo XVIII a meados do seculo XIX, como o unico 

aglomerado do interior, favorecido pela sua localizagao junto a 

um ponto do Ribeira ate onde a navegagao era franca e, alem 

disso, usufruindo de uma posigao favoravel relativamente as 

comunicagoes entre a marinha e a area aurffera do alto Ri- 

beira. Da mesma forma que os dois centros da marinha, co- 

nheceu uma sensfvel ruptura em seu ritmo de desenvolvi- 

mento; sua decadencia, expressa fisionomicamente nas ruinas 

de habitagoes, encontradas especialmente junto ao rio, adquiriu 

nitides com a interrupgao da navegagao fluvial e conseqiiente 

abandono de seu porto. 

Registro praticamente teve seu desenvolvimento, pelo me- 

nos no inicio, relacionado com a colonizagao japonesa. No ini- 

cio do seculo atual, conforme o testemunho de Krug (396), 

"nada mais era que um misero con junto de tres a quatro casas 

de pau-a-pique". No inicio da decada de 1930, quando ja se ha- 

(396) KRUG, Edmundo — Obra citada, p^g, 42. 
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viam sentido os efeitos da colonizagao japonesa, havia se tor- 

nado "uma localidade cheia de predios, com bom porto fluvial, 

bons hotels, casas solidas de alvenaria" (397) etc. Entretanto, o 

fator determinante do desenvolvimento de Registro, como dos 

demais nucleos da Baixada, foi a circulagao. O aglomerado 

tornou-se, na decada de 1940, um no de comunicagoes, pois que 

nele se uniam as estradas que desciam de Sao Miguel Arcanjo 

e de Piedade as quais, alem de continuarem em diregao a Pa- 

riquera-Agu e Jacupiranga, articulavam-se com a circulagao 

fluvial. 

Gragas a essa posigao Registro e atualmente um dos prin- 

cipals centros da Baixada, A construgao da BR2, implicando na 

presenga de uma ponte junto a cidade, em substituigao a antiga 

balsa, segundo parece nao ira interromper seu ritmo de cres- 

cimento. 

O caso de Juquia difere radicalmente de todos os demais. 

Embora cidade-ribeirinha como a maioria — servindo-se da na- 

vegagao fluvial—verdade que em proporgoes mais reduzidas que 

Registro ou Eldorado, Juquia teve seu desenvolvimento preso 

a dois fatores: a rodovia e a ferrovia. Com Sete Barras, foi uma 

das portas de entrada para a Baixada, para quern vinha do pla- 

nalto, gragas ao antigo caminho por Piedade. No primeiro quar- 

tel deste seculo ganhou originalidade entre os centros da regiao 

por ter se tornando ponta de trilhos, sendo o unico dos aglome- 

rados da Baixada a ser servido por ferrovia. Seu papel de porta 

de entrada adquiriu maior relevo e, por seu intermedio a Bai- 

xada passou a ligar-se com o porto santista por terra. O proprio 

carater do aglomerado, pr^ticamente constituido por dois nu- 

cleos, o primeiro no sitio da antiga povoagao, "encarapitada num 

morrote, a margem direita do rio, olhando enciumado" para o 

segundo, "a parte nova que se vai desenvolvendo, espremida en- 

tre os trilhos da Sorocabana e a beira d'agua, no outro lado do 

curso fluvial" (398). 

(397) Idem. 
(398) SCHMIDT, Carlos Borges — Paisagens Rurais, Separata do 

"Boletim de Agricultura", n.0 unico, 1942, Sao Paulo, 1944, 
pag, 24. 
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Enquanto Sete Barras surgiu como bairro em tomo de mo- 

desto porto fluvial, desenvolvendo-se em fungao da colonizagao 

japonesa, recentemente tornando-se sede municipal, Jacupiran- 

ga teve toda a sua existencia possibilitada pelas relagdes que 

manteve, como centro local, com as areas rurais circunjacentes. 

A antiga sede do nucleo colonial, Pariquera-Agu, deixou 

de ser apenas um modesto nucleo praticamente rural, adquirin- 

do aspectos urbanos especialmente a partir da decada de 1940. 

E que nessa ocasiao, com a organizagao de um sistema rodovia- 

rio para a Baixada, Pariquera-Agu tornou-se o principal no das 

comunicagoes regionais, tanto que mereceu, inclusive, sediar o 

Escritorio Regional do D.E.R. Com a abertura da BR2, que 

passa cerca de 12 km. ao largo da cidade, parece que tal condi- 

gao de no rodoviario ira se ressentir bastante. 

O fato dos aglomerados da Baixada terem surgido junto ao 

litoral ou a beira-rio, influiu decisivamente nos tipos de "sitios" 

utilizados, enquanto que o desenvolvimento de cada um, sem- 

pre relacionado com o mar ou com os rios, mais recentemente as 

rodovias, por sua vez exerceu indiscutivel influencia nos as- 

pectos funcionais mais significativos. 

O trago marcante dos "sitios" urbanos da Baixada do Ri- 

beira e a sua uniformidade. Em todos os casos trata-se de "si- 

tios" condicionados pela presenga de terragos, fluviais para os 

casos dos centros interioranos, marinhos para Cananeia e Igua- 

pe. Nestes dois ultimos casos as cidades organizaram-se sobre 

superficies de depositos de antigos zonas lagunares, atualmente 

algados e consolidados, ou entao sobre terragos arenosos tam- 

bem consolidados. Tais terragos, ou simplesmente depositos ma- 

rinhos algados e consolidados, encontram-se a 5-6 m. de altitu- 

de. Nos dois caso sos nucleos urbanos abrigaram-se ^ sombra de 

morros, antigas ilhas que, constituindose em pontos de amarra- 

gao para os depositos marinhos, foram anexadas ao continente. 

Trata-se do morro de Sao Joao em Cananeia e do morro dos 

Engenhos em Iguape. Nos dois casos a presenga de vizinhanga 

dos morros teve um certo significado no relative a obtengao de 
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agua potavel, elemento importantissimo em uma area onde o 

problema da agua nao era facil de resolver. 

No caso das cidades da retro-terra os "sitios" normalmente 

caracterizam-se pela presenga geralmente de dois a tres mveis 

de terragos, o terceiro e mais elevado nao possuindo verdadeira- 

mente expressao semelhante aos outros dois. Os terragos esca- 

lonam-se em torno de 6 a 7 m.; 30 e 55 m. sabre o nivel dos rios. 

O primeiro na verdade nao passa de uma varzea relativamente 

abrigada das inundagoes, contigua a parte correspondente aa 

leito maior dos rios. O segundo cor?stitue o elemento em que 

se assenta a maior parte do espago urbano de algumas das cida- 

des da Baixada. 

As cidades da marinha, em razao das condigoes que carac- 

terizam seus "sitios", sao marcadas pela horizontabilidade de 

seus tragos; um casario que normalmente e terreo, baixo, ali- 

nhando-se de modo relativamente contmuo ao longo das vias 

publicas, acentua a platitude ja decorrente do tipo de assoalho- 

urbano. Tal fato apresenta-se mais nitidamente em Iguape, on- 

de so as torres de suas igrejas sobressaem do con junto. Ja as 

cidades da retro-terra, gragas ao aproveitamento de "sitios" que 

justificam um assoalho escalonado em degraus diferentes, apre- 

sentam-se com fisionomias mais diversificadas. Registro, por 

exemplo, ocupa dois niveis de terragos bastante dissecados, um 

de 7 e um de 30 m., junto a parte concava de um meandro do 

Ribeira, tendo em frente de si, na outra margem, a varzea do 

rio. Dois, tambem, sao os terragos em que se assenta Jacupiran- 

ga, sempre na parte concava de um meandro, desta vez do rio- 

Jacupiranga. Neste caso o assoalho urbano ve-se definido pelo^ 

meandro e pela presenga do rio Canha que secciona os niveis de 

terragos. Ainda dois sao os terragos em Pariquera-Agu, o mais 

elevado (30 m.) sendo ocupado pelo Hospital Regional, enquan- 

to que em Eldorado, conforme ja chamou a atengao Silveira 

(399), eles sao tres, o mais elevado (55 m.) sendo utilizado pelo 

cemiterio. 

(399) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 132. 
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Se nos lembrarmos que ao lado dos terra^os a varzea fre- 

quentemente tambem contribui, dado o crescimento espacial re- 

cente dos aglomerados, para formar parte do assoalho urbano, 

^entao nao sera dificil compreender porque algumas das cidades 

da Baixada sao dominadas, nas suas partes centrals, por tre- 

chos em acropole. Embora mais nitido em Juquia, tal fato trans- 

parece, mais atenuado, em Registro, Eldorado, Sete Barras. 

A uniformidade dos tipos de "sitios" urbanos encontrados 

Jia regiao pode ser compreendida em fungao do quanto se co- 

nhece sobre o quadro natural, este apresentando-se, no conj un- 

to, com condicoes ingratas para a presenga de centres urbanos. 

De um lado sao os espagos pianos e relativamente amplos das 

varzeas, porem sujeitos as inundagoes; de outro lado as baixa- 

das junto a costa, com manguezais ou entao com areas arenosas, 

enxutas, mas nem sempre suficientemente extensas e, quando 

o sao, apresentando problemas de dificil solugao, quer quanto 

a agua, quer quanto as proprias condigoes de posigao. De resto, 

^extensas areas sao dominadas por serras ou morros, tao impro- 

prios quanto os casos precedentes. Acresce que em virtude mes- 

mo das condigoes em que se verificou o processo de povoamen- 

to, e da importancia dos cursos d'agua, os embrioes de cidades 

que foram surgindo ao sabor do referido processo deveriam, 

forgosamente, instalarem-se em areas ribeirinhas. Dai o papel 

seletivo das areas de terragos para escolha de "sitios" adequa- 

dos. 

Que tal papel seletivo tenha existido, nao ha duvida. Com- 

prova-o o fato de que, entre as cidades da Baixada, pelo menos 

tres ocupam, atualmente, "sitios" que nao sao aqueles inicial- 

mente escolhidos. E o caso de Iguape, que inicialmente se 

teria localizado em um ponto contiguo ao atual povoado de 

Icaparra (400), mais proximo da barra do mesmo nome do que 

se encontra hoje. Em seguida transferiu-se para local mais 

apropriado, embora mais distante da referida barra. Tambem 

e o caso de Cananeia que, antes de ser instalado onde se en- 

<400) MOREIRA, Albertino — Obra citada, pag. 61. 
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contra, havia surgido na Ilha Comprida (/iOl). ainda, o 

expressive caso de Eldorado, cuja mudan^a para o "sitio" 

atual foi decorrencia das cheias catastroficas que caracteriza- 

vam o "sitio" primitivo, em zona de varzea frente a barra do 

ribeirao Xirlrica (402). 

O papel da circulagao no surgimento e desenvolvimento 

dos centros urbanos da Baixada fez-se sentir mais nitidamen- 

te, como e natural, na caracterizagao funcional dos referidos 

centros. Dai a importancia, atualmente como no passado, da 

fungao comercial para todos eles. De um modo geral, todos se 

constituem em centros de convergencia e de redistribuigao da 

produgao agricola das areas que Ihes sao contiguas, da mesma 

forma como e neles que a populagao dessas areas se abastece 

em artigos que nao pode produzir. As casas varejistas, nume- 

rosas em Iguape, Registro e Eldorado, em cada uma das quais 

superam meia centena, menos numerosas nos demais centros, 

refletem esses aspectos mais limitado da fungao comercial. 

Alguns centros, entretanto, e e o caso de Iguape, Registro e 

Juquia, caracterizam-se pela presenga de fungoes comerciais 

do maior folego, pois que neles o processo de convergencia ou 

distribuigao de produtos interessa area extensa da Baixada, 

quando nao toda a regiao . Essa situagao transparece no nume- 

ro relativamente elevado das casas atacadistas existentes nesses 

centros, especialmente em Registro e Juquia (cerca de uma 

dezena em cada). O destaque das ultimas duas cidades e de- 

correncia especialmente da presenga da ferrovia, permitindo 

que o principal da produgao agricola de carater comercial (cha, 

banana e secundariamente outras) convirja para eles, ao mes- 

mo tempo que devem satisfazer as necessidades de uma area 

com a populagao de mais elevado poder aquisitivo da Baixada. 

A presenga, ou nao, de cooperativas ou casas de credito 

contribui para mais acentuar a posigao relativa de cada centro 

urbano. Registro e praticamente o unico centro onde o coope- 

(401) ALMEIA, A. Paulino de — A Ilha Comprida, pag. 59. 
I>(402) ALMEIDA, A. Paulino de — Ere$ao da Capela de N. S- da 

Guia de Xiririca, pags. 51 a 54. 
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rativismo tem expressao, da mesma forma como e, tambemr 

o unico com fungao financeira relativamente importante, ja 

que dispoe de dois bancos, uma agenda da Caixa Economica 

Estadual e uma agencia do Banco do Brasil. Nos demais cen- 

tres encontramos somente agencias da Caixa Economica Esta- 

dual, nem mesmo esta existindo em Cananeia. 

A fungao industrial, de um modo geral modesta em todos 

os centros da Baixada, de um lado reflete, ainda uma vez, o 

papel da circulagao e da fungao comercial, enquanto que, de 

outro lado, chama a atengao para uma das mais significativas 

caractensticas da vida urbana regional, ou seja, a estreita re- 

lagao com os quadros economicos rurais. 

Que a fungao industrial e tambem fruto da circulagao e 

portanto da fungao urbana de entreposto, em ultima analise da 

posigao geografica das cidades, e facil de compreender. Os 

centros com posigao mais favoravel em face da rede viaria sao 

aqueles para onde converge a produgao agrxcola, extrativa ou 

pesqueira regional sujeitas a processes de beneficiamento na 

propria Baixada. fisse mesmo fato correlaciona a atividade 

industrial com a vida rural. E quanto se pode perceber com a 

presenga das usinas de beneficiamento de cha ou dos estabe- 

lecimentos de conserva de manjuba em Registro, da fabrica 

de farinha de ostras ou da de conservas alimenticias (palmito) 

em Cananeia, dos estabelecimentos de conservas de Juquia e 

de Registro, ou ainda das maquinas de beneficiar arroz de Re- 

gistro e Pariquera-Agu. Na maioria dos casos os centros urba- 

nos na verdade caracterizam-se pela presenga de uma verda- 

deira agro-industria, atividade que, para certos casos, poderia 

estar distribuida, como as vezes acontece, no proprio meio ru- 

ral. 

As demais fungoes sao menos importantes mas nao sempre 

descuraveis. A polftico-administrativa, per exemplo, em cer- 

tos casos justificou a elevagao oficial de "certos nucleos a cate- 

gora de cidade, em virtude das necessidades de criar quadros 

mumcipais mais satisfatorios. quanto tivemos com Sete Bar- 

ras recentemente, e com Pariquera-Agu ha seis anos. Parique- 
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ra-Agu sobressai dos demais aglomerados pelo fato de ter abri- 

gado atividades que repercutem em toda a Baixada. Tais sao, 

por exemplo, as decorrentes da presenga do Hospital Regional 

e do Escritoiio Regional do D.E.R. Ja no caso de Registro e a 

presenga de uma importante fungao escolar que chama a aten- 

gao (ginasio, colegio e escola normal) enquanto que Iguape 

acrescenta as demais uma importante fungao religiosa, centro 

que e de romarias que, no mes de agosto, atraem romeiros dos 

estados de Sao Paulo, Parana e Santa Catarina. 

As condigoes decorrentes dos tipos de "sitios"' dominantes, 

aliadas a genese dos nucleos urbanos, sempre relacionadas com 

a presenga de um porto, maritimo ou fluvial, contribuem para 

explicar, na maioria dos casos, a estrutura urbana. Geralmente 

o espago urbano organizou-se em fungao de dois eixos princi- 

pals: o primeiro, mais importante, paralelo ao rio ou a linha de 

costa; o segundo, perpendicular ao primeiro. Em fungao dos 

referidos eixos predominaram os pianos em tabuleiro de xa- 

dres, mesmo quando, como em Registro, verifica-se um certo 

caoticismo no tragado das ruas. Tais fatos, aliados aos ja lem- 

brados, acentuam a relativa uniformidade caracterfstica dos 

aspectos que identificam os centres da Baixada. 

De um modo geral sao todos acanhados, pouco "urbanos" 

nos seus aspectos paisagisticos, desprovidos da maioria dos 

mais elementares servigos de utilidade publica. Semi-rurais, 

conforme ja foi dito, refletem, na sua modestia, as condigoes 

economicas dos quadros rurais a que se encontram intima- 

mente associados. Da mesma forma que os referidos quadros 

rurais, entretanto, percebe-se neles que comegam a sentir as 

repercussoes decorrentes das transformagoes em process© em 

toda a Baixada. 





O PROBLEMA DA CIRCULACAO E DO COMfiRCIO — SUA 

EVOLUgAO 

O Problema da circula^ao 

A Baixada do Ribeira de Iguape oferec^-nos um excelen- 

te exemplo da regiao aparentemente das mais favorecidas pe- 

las condigoes naturals no relativo a circulagao, e entretanto, 

paradoxalmente, das que mais sofreram com um cronico pro- 

blema de circulagao. 

Compare-se o litoral do extremo sul, com o restante lito- 

ral do Estado. O trecho mais rendilhado, rico em recortes e 

reentrancias, e o litoral norte, de Santos ate os limites com 

o Estado do Rio. Ai sucedem-se as enseadas e bafas, as ilhas 

maritimas vizinhas a costa sao relativamente numerosas. Na- 

quelas, repetem-se condigoes relativamente satisfatorias para 

a presenga de instalagoes portuarias, pois que constituem in- 

teressantes abrigos naturals. Os portos de Ubatuba, Sao Se- 

bastiao, Caraguatatuba e? ate mesm^o Ilha Bela, comprovam o 

fato, com o desenvolvimento que tiveram especialmente no 

seculo passado. 

Entretanto, favorecida pelos recortes que propiciam a pre- 

senga de sitios portuarios, o referido trecho do litoral paulista 

nao foi igualmente beneficiado no concernente as possibilida- 

des de articulagao com a retro-terra, dada a presenga constan- 

te, ao longo de toda essa orla marftima, do elevado paredao 

representado pel a serra do Mar. 

A zona de Santos, beneficiada pela presenga das ilhas de Santo 

Ajnaro e Sao Vicente, embutida sno continente e condicionadoras da 

presenga de "barras" (Bertioga, Santos, Sao Vicente), canais (Cas- 

queiro, Bertioga) e baias, Santos principalmente, pode ofecer condi- 

goes de sitios portuarios relativamente interessantes. Tendo a pre- 

judicar a sua articulagao com a retro-terra a vizinhanga, como no 
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litoral norte» da serra do Mar, embora menos elevada, pode, entre- 

tanto, desenvolver suas atividades portuarias gragas a um feliz con- 

junto de circunstancias favoraveis que a ligaram a Sao Paulo e dai 

a uma vastissima hinterlandia. Tais circunstancias, impondo-se ao 

tragado dos principals troncos ferroviarios e rodoviarios justifica- 

ram a definigao do binomio Sao Paulo-Santos, como "cidades con- 

jugadas" e tornaram Santos o porto de todos o Estado e areas con- 

tiguas. 

As condigoes do litoral da Ribeira, no seu conjunto, aparente- 

mente se apresentavam melhores que as citadas. A "zona ilhada5', 

como a denominou Werneck Sodre (403), repete, em escala mais 

ampla, o caso do litoral de Santos. Tambem ai encontramos um 

conjunto de ilhas embutidas no continente (Comprida, Cananeia e 

do Cardoso), de tal forma que a linha mais externa do litoral se pro- 

longa, ate os limites com o Parana, quasi retilinea. Como na area 

de Santos, as "barras'' se sucedem, Ararapira ao sul, entre a ilha 

do Cardoso e o continente, Cananeia, entre a ilha Comprida e a do 

Cardoso, Icaparra entre a ilha Comprida e o continente e, mais ao 

norte, uma verdadeira barra, a do rio Ribeira de Iguape. Os canais 

ai assumem maiores proporgoes que na zona de Santos e por isso 

mesmo adquiriram o apelativo de mar: mar Pequeno, de Cananeia, 

do Cubatao, de Itapitangui, de Ararapira. Da mesma forma que em 

Santos, as referidas condigoes ofereceram, no passado, possibilida- 

des para aproveitamento de sitios portuarios, especialmente nas duas 

extremidades do conjunto dos mares Pequeno e de Cananeia, dado 

que dessa forma ficava-se proximo as "barras" de Icaparra e Cana- 

neia. Dai a presenga dos portos de Iguape e Cananeia respectiva- 

mente. 

Por outro lado, e esta e a diferenga fundamental entre a area 

que nos interessa e as de Santos e litoral norte, a orla litoranea da 

Baixada ofereceu ao povoador, que chegou por mar, um elemento 

de articulagao com a retro-terra, dos mais interessantes, representa- 

do pelo rio Ribeira de Iguape e seus afluentes principais. O fato de, 

nessa parte do Estado, a serra de Paranapiacaba estar relativamen- 

te afastada do mar, em tomo de 80 k111- mis ou menos, ofereceu aos 

(403) SODRE, Nelson Werneck — Obra citada, III, p^gs. 88-89. 
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prime!ros povoadores a possibilidade de, depois de fixados na orla 

litoranea, poderem penetrar para o interior mais proximo, utilizan- 

do-se das aguas do Ribeira e de seus afluentes. Todo um sistema na- 

tural, portanto, a disponibilidade do homem. 

Healmente, tal sistema foi utilizado com vantagem nos primei- 

ros tempos de povoamento, porem, sua utilizagao acarretou alguns 

problemas que se agravaram com o tempo, so parcialmente solucio- 

nados nas ultimas decadas. A "zona ilhada", cuja "hospitalidade a 

navegagao e notdria e historica" (404), assim como o Ribeira, "siste- 

ma fluvial cujas condigoes de navegabilidade estao comprovadas" 

<405), ofereceram-se ao povoador nos primeiros tempos como os 

mais naturais sistemas de circulagao, mas acabaram, em seguida, 

contribuindo para que fossem descuradas completamente quaiquer 

outras solugoes. 

Orientado pelos "mares" da zona ilhada, ou pelos rios na retro- 

terra, o povomento definiu-se em fungao desses elementos de cir- 

culagao, em conseqiiencia sofrendo uma limitagao e ficando inteira- 

mente na sua dependencia. Em fungao dessa situagao, o sistema do 

Ribeira foi, ate recentemente, praticamente a unica possibilidade 

viaria de importancia em toda a Baixada. Mas e evidente que, em- 

bora permitindo a penetragao do povoamento em "flechas" ou em 

"ilhas", ate junto ao sope de Paranapiacaba, nao permitiu, entre- 

tanto, que pudessem ser organizadas economicamente aquelas ter- 

ras distanciadas de seus principals eixos. 

Mais importante, entretanto, e que o aproveitamento de tais 

condigoes, nao acompanhou a evolugao das tecnicas ligadas a nave- 

gagao, quer se trate da maritima, quer da fluvial. As embarcagoes 

que se utilizaram dos portos litoraneos nos primeiros tempos, assim 

eomo os tipos de embarcagoes que podiam satisfazer, na epoca, as 

necessidades dos "ribeirinhos", tornaram-se, como seria de esperar, 

obsoletas com o tempo, sendo substituidas por novos e maiores ti- 

pos. evidente que a utilizagao das inovagoes tecnicas na navega- 

gao maritima ou fluvial, torna-se necessaria para a satisfagao mes- 

mo da sempre maior complexidade economica, normalmente decor- 

<404) Idem, III, pag. 88. 
<405) Ibidem, III, pag. 89. 



rencia da evolugao regional. Dentro dessas condiQoes, inovaQoes 

tecnicas devem ser introduzidas nas proprias condigoes de atraca- 

bilidade dos portos, maritimos e fluviais, assim como nas suas ins- 

talagoes; os cursos d'agua devem sofrer um processo de domestica- 

gao e serem adequados as inovagoes tecnicas, sempre, em ultima 

analise, com o objetivo de satisfazer crescentes necessidades regio- 

nais. 

Entretanto, nao foi o que se verificou na Baixada. O sis- 

tema, bastante interessante em face das necessidades economi- 

cas que devia satisfazer nos tres primeiros seculos de povoa- 

mento, podendo perfeitamente ser aproveitado com as condU 

goes tecnicas da epoca, permaneceu praticamente nas mesmas 

condigoes e, se sofreu modificagoes foi, conforme veremos, pa- 

ra pior, pois certos rios antes utilizados, assim como certas 

barras do literal, tomaram-se completamente impraticaveis. 

Portanto, um sistema viario que permaneceu velho, enquanto 

modificaram-se as condigoes tecnicas de navegagao. 

Insistimos no aspecto acima. E evidente que no passado 

um numero grande de abrigos naturais tenha oferecido condi- 

goes favoraveis para a instalagao de portos. Entretanto, e 16- 

gico que em face do aumento do porte das embarcagoes, do seu 

maior calado, da sempre maior complexidade de atracagem, 

da sempre maior complexidade das operagoes de embarque 

ou desembarque, tenha se efetuado uma selegao natural entre 

esses abrigos, co mo tempo permanecendo com utilizagao aque- 

les que ja ofereciam um mfnimo de condigoes para enfrentar 

as modificagoes tecnicas, ou aqueles que foram adequados a 

elas pelo homem. 

O mesmo tipo de selegao, naturalmente, verificou-se com 

os rios. Na Baixada todo o conjunto viario praticamente foi 

descartado com o referido processo. Portos como Iguape ou 

Oananeia, que foram satisfatorios ate im'cio do seculo XIX, 

nao o sao na atualidade. Rios como o Juquia, e ate mesmo o 

Jacupiranga, que puderam satisfazer as necessidades viarias 

dos "ribeirinhos" no passado, relativamente modestas, hoje sao 

vias sem utilizagao pratica. Por outro lado, a permanencia das 
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yelhas tecnicas de utiliza^ao do sistema so e compreensivel^ 

como em varios casos da Baixada, em face de uma estagnagao 

no processo de evolugao economica. Em outras palavras, uti- 

lizar pirogas no Jacupiranga, em meados do seculo passado^ 

para transportar arroz, era uma solugao, embora nao inteira- 

mente satisfatoria: utilizar pirogas, ainda hoje, para transport 

te da produgao, e um anacronismo inteiramente insatisfatorio. 

Se tais problemas tomaram corpo com o tempo, eles inte~ 

ressaram, entretanto, principalmente a propria Baixada. Mais 

graves foram os problemas de articulagao com outras partes- 

do Estado de Sao Paulo, ou do atual Estado do Parana. Embo- 

ra afastando-se do mar nessa parte meridional do Estado, a 

serra de Paranapiacaba, sempre constitu|L uma barreira de 

nao facil transposigao. Os portos que se instalaram no literal,, 

particularmente o de Iguape, puderam articular-se com a Bai- 

xada por intermedio do Ribeira, mas tiveram grandes difi- 

culdades para articular-se com o planalto. Dai compreender-ser 

conforme lembrou Silveira, que "a colonizagao na Ribeira li-^ 

mitou-se a costa e ai quasi se fossilizou. Ao inverse do que a 

quadro geral faz supor, a ligagao com o planalto, nas propor- 

goes necessarias a intimidade comercial e cultural, desceu a 

encosta" (406). 

Portanto, e diferenciando-se mais uma vez do literal de 

Santos, o litoral da Baixada articulou-se iinicamente com estar 

pelo rio, dentro de um sistema viario que durante tres seculos. 

pode satisfazer as necessidades regionais, mas que, por ausen- 

cia ou precariedade de ligagoes com o planalto, permaneceu 

voltada para si mesma, ilhada em relagao ao restante do ter- 

ritorio do Estado. 

Durante os tres primeiros seculos de povoamento, conform 

me ja dissemos, todas as comunicagoes se fizeram em fungao 

das aguas do mar ou dos rios. Utilizando pirogas ou ubas, os 

moradores mantinham relagoes entre si ou transportavam o 

que produziam ou que necessitavam sulcando as aguas dos ca^ 

nais maritimos abrigados pelas ilhas ou as dos rios, O princi- 

(406) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 120, 
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pal sistema que se organizou teve como cabega ou nodulo irra- 

'diador o porto de Iguape. 

fiste, localizado na margem continental da extremidade 

nordeste do Mar Pequeno, estava mais favorecido que Cana- 

neia, quanto as possibilidades de comandar navegagao pelo Hi- 

beira. Entretanto, dado que para atingir esse rio por agua, ha- 

via necessidade de enfrentar uma viagem relativamente longa 

pelo mar Pequeno e por mar, preferiu-se atingi-lo por terra, 

^em ponto de seu baixo curso muito proximo da cidade (2,5 

km.), onde surgiu o atual Porto Veiho. Por intermedio desse 

breve lance por terra atingia-se o Ribeira e dai navegava-se pa- 

ra jusante subindo os rios Peropava e Una da Aldeia, ou para 

.montante, com maior amplitude, atingindo-se os baixos cursos 

>do Jacupiranga e principalmente do Juquia. No Ribeira a na- 

vegagao atingiu a barra do rio Batatal, daf para montante tor- 

nando-se muito dificil, mas sempre praticada. 

A zona lagunar de Cananeia formava um sistema local de 

navegagao, ligado a Iguape pelo mar Pequeno. Realmente, e 

conforme observou D. P. Muller, sendo separada do continen- 

te pelo canal de Ariraia e, alem disso, tendo por esse lado "pan- 

tanos e rios com serras sombranceiras, que tern dificuldado a 

^constru^ao de estradas para o interior" (407), Cananeia nao 

podia, como Iguape, manter a mesma intensidade de relagoes 

<rom a retro-terra. 

Alem das vias fluviais, so excepcionalmente utilizavam-se 

t)utros meios para a circula^ao. Dado que o povoamento pren- 

deu-se aos rios, as picadas abertas tiveram, na esmagadora 

maioria dos casos, apenas a finalidade de unir os centres ha- 

bitados aos rios; portanto, normalmente eram de extensoes 

reduzidas, muitas vezes servindo apenas a uma casa. Fora dis- 

so, as picadas que eventualmente se abriam, tinham geralmen- 

te duragao efemera, pois que nem sempre serviam a um pro- 

cesso de povoamento baseado em solidas e permanentes for- 

mas de orgamza^ao economica do espago em que se localiza- 

^vam. 

»(407) MULLER, D. P. — Obra citada, pags. 79-80. 
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Ainda nos tres primeiros seculos de povoamento, mais pre- 

carias que as comunicagoes dentro dos quadros da Baixada 

foram as com o planalto ou, por terra, com outras partes dos 

atuais litorais de Sao Paulo e Parana. 

Praticamente ate o seculo XVIII as unicas possibiiidades 

com que a Baixada contava para as comunicagoes com o exte- 

rior, limitavam-se ao mar. Para efeito de intercambio eco- 

nomico em maior escala, o mar continuou sendo o unico meio 

utilizado mesmo durante a maior parte do seculo XIX. Com- 

prova-se a situagao acima pelo fato da Baixada exportar e 

suprir-se de mercadorias que necessitava, mantendo relagoes 

com as pragas do Rio de Janeiro e Paranagua, atingindo Sao 

Paulo somente por intermedio de Santos. 

Os caminhos que foram abertos na Capitania, ate o seculo 

XVIII, nunca interessaram diretamente a Baixada do Ribeira. 

Somente aquela que viria se tomar a "estrada da Mata" (409), 

passando por Sorocaba, Itapetininga, Itapeva e Itarare, em bus- 

ca do Sul, e aberta no incicio do seculo XVIII, podia ter algum 

interesse remoto para a nossa area. Caminhos que ligassem 

esse importantissimo tronco viario da epoca com a Baixada 

praticamente nao existiram. 

Em meados do seculo XVIII, pelo Ribeira e pelo vale de 

seu afluente Betari, esbogou-se, por Iporanga, um caminho 

mlxto fluvial-terrestre para AJpiai e, dai em diregao a Itapeva. 

Alimentado pelas possibiiidades que a mineragao oferecia des- 

de Apiai ate Xiririca, teve sua sorte ligada a essa atividade, 

portanto com existencia muito instavel. 

Com o tempo definiram-se tres caminhos: um de Capao 

Bonito a Xiririca, outro de Sorocaba a Iguape, passando por 

Juquia e outro, a que ja nos referimos, de Itapeva a Iporanga e 

Xiririca (409). Entretanto, conforme ja tivemos oportunidade 

de acentuar tratando do povoamento, nao eram caminhos sa- 

tisfatorios, pois sua conservagao deixava muito a desejar, e 

(408) NETTO, A. R. — A Eodovia do Extremo Sul, in "O Estado de 
Sao Paulo", junho-julho-agosto de 1940, V.0 artigo. 

(409) PINTO, Adolpho Augusto — Historico da Viagao Publica de 
Sao Paulo, Sao Paulo, 1903, pag. 263. 
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muitas vezes tornaram-se praticamente intransitaveis pelas tro 

pas durante anos. 

Nao eram melhores as comunicagoes por terra para o lite- 

ral de Santos, embora, com as interrupgoes representadas por 

alguns esporoes de serras, as extensas praias (Jureia, Una, Pe- 

ruibe e Grande), constituissem praticamente um interessante 

e quasi continuo caminho natural. 

A situagao que acabamos de esbogar perdurou ate meados 

do seculo passado. Entao tivemos o que se poderia considerar, 

com um pouco de exagero, e verdade, uma primeira "revolu- 

gao" no setor viario da Baixada. 

Em primeiro lugar, porque foi de maior repercussao, ini- 

ciou-se, em meados do seculo, um servigo regular de navegagao 

a vapor no Ribeira, inicialmente entre Iguape e Xiririca. In- 

terrompido em 1865, voltou funcionar em 1870 (410), interes- 

sando uma consideravel porgao da bacia ribeirense. No fim 

do seculo, estando a cargo da Companhia Sul Paulista de Na- 

vegagao e Mineragao, que recebia, por contrato, uma subvengao 

de 25:000$000 do govemo do Estado, o servigo de navegagao a 

vapor compreendia um total de 356 km. assim distribuidos: 

154 km. no rio Ribeira, no percurso pioneiro de Iguape a 

Xiririca; 

21 km. no rio Una da Aldeia, desde sua foz ate o Cam- 

biche; 

103 km. no rio Jacupiranga, desde sua barra no Ribeira 

ate a entao freguezia de Jacupiranga e, ainda, 

78 km. no rio Juquia, a partir de sua foz ate a entao fre- 

iguezia da Prainha (atual Miracatu) (411). Com 

tres vapores 4 lanchas e 4 "saveiros" (412), a Companhia so 

efetuou viagens regulares e frequentes entre Iguape e Xiririca, 

enquanto que de Iguape para o Una, o Juquia e o Jacupiranga, 

(410) BRUNO, Emani da Silva — Trabalho citado, 7 de julho de 
1957. 

(411) Relatorio de 1897 da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, 
pag. 273. 

(412) Relatorio de 1896 da Secretaria da Agricultura do Estado de 
Sao Paulo, pag. 221. 
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apenas promoveu viagens trimensais (413). Apesar do espaga- 

mento entre uma viagem e outra, e apesar da irregularidade 

que freqiientemente as caracterizou, e evidente que elas modi- 

ficaram substancialmente o quadro dos transportes fluviais 

regionais. 

A par das transformagoes ocorridas no setor da navegagao 

fluvial, em meados do seculo XIX verificaram-se, tambem, as 

primeiras tentativas mais serias no sentido de criar caminhos 

por terra que completassem o sistema fluvial. Elas se verifi- 

caram, embora inicialmente sem muitos resultados praticos, es- 

pecialmente nas areas do alto Jacupiranga, do Pariquera-Agu 

e do Alto Itapitanguf, com o objetivo de servir os moradores da 

area em torno da freguezia de Jacupiranga e, os primeiros co- 

lonos de Pariquera-Agu e Cananeia. 

As unicas estradas que se concretizaram ate o fim do se- 

culo, entretanto, e que fugiram a rotina das sucessivas mar- 

chas e contra-marchas que caracterizaram as iniciativas viarias, 

foram a da barra do rio Capinzal ate Jacupiranga e a de Pa- 

riquera-Agu ate Subauma, no mar Pequeno . A primeira teve 

como objetivo complementar a navegagao fluvial no Jacupi- 

ranga, dado que, a nao ser as pirogas, os barcos maiores pouco 

a pouco ficaram impossibilitados de navegar a montante da 

barra do Capinzal. A segunda visou dar a Colonia de Parique- 

ra-Agu, revigorada em fins do seculo, um meio para que sua 

produgao exedente pudesse atingir o mar Pequeno e, dai, ser 

exportada por Iguape ou por Cananeia, dado que a utilizagao 

do rio Pariquera-Agu, para atingir o Ribeira, so podia ser efe- 

tuada por pirogas e representava uma grande perda de tempo. 

Alem disso, e conforme se pode verificar pelo mapa de 

Bauer, da freguezia de Jacupiranga (Botujuru) irradiavam-se 

algumas picadas. De transito nem sempre facil, especialmente 

nas epocas de chuvas, totalmente interrompidas as vezes, su- 

cessivamente reabertas, buscavam os portos fluviais de Xiri- 

'rica e Itapeuna no Ribeira, ao norte, e Cananeia ao sul, esta 

ultima passando pela area da colonia criada em 1862. 

(413) Relate rio de 1897, da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, 
pag. 273. 
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O que importa e que os poucos caminhos de tropas e as 

picadas abertas, o foram quasi sempre em fungao do sistema 

fluvial, e base da estrutura viaria regional. Hepresentaram, 

todavia, uma modificagao significativa ao que se verificava an- 

teriormente, pois que visavam atender as solicitages criadas 

com um povoamento em parte fugindo ao determinismo da vi- 

zinhanga imediata das margens dos rios principals. 

Uma terceira modificagao, interessando diretamente ape- 

nas o porto de Iguape( mas tendo repercussoes em toda a cir- 

culagao da Baixada, foi a de abertura do atual Valo Grande. 

Ja lembramos que Iguape preferia atingir o Ribeira por terra, 

ate o antigo "Porto do Ribeira", atual Porto Velho, por um 

percuso de 2,5 km., a ter que utilizar o percurso bem mais lon- 

go pelo mar Pequeno, barra do Icaparra e mar aberto, para 

atingir a barra do Ribeira, num percurso total, ate o Porto 

Velho, de mais de 40 km. 

No inirio do seculo passado decidiram os iguapenses cortar 

um canal nos 2,5 km,, ligando o Ribeira ao mar Pequeno, para 

evitar o pequenino trecho por terra. Os aspectos positives de- 

correntes de tal empreitada foram poucos e temporarios; os 

negatives nao se fizeram esperar e foram muitos. 

0 aproveitamento do canal inicialmente so poude ser fei- 

to por canoas, dado que era estreito e inclusive superado por 

uma ponte. Com o tempo, o trabalho de solapamento efetuado 

pelas aguas do rio, em terrenos arenosos e friaveis, agravado 

pelo fato de que a declividade aumentava em razao da dimi- 

nuigao da distancia para o mar (2,5 km. ao envez de 26 km.), 

fez com que o modesto canal rapidamente se transformasse no 

"valo grande", com 200 e mais metres de largura e profundi- 

dades que em 1891 eram no maximo de 10,76 m. e cerca de 20 

anos depois, de 17,40 m. 

O alargamento e aprofundamento do canal beneficiou fu- 

gazmente a navegagao a partir de Iguape, pois suas conse- 

qiiencias nao tardaram: as aluvioes do Ribeira, ao envez de 

serem carreadas para sua barra e em grande parte dispersas 

pelas aguas do mar, passaram a ser transportadas por interme- 
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dio do canal artificial, depositando-se no mar Pequeno de modxr- 

a diminuir sensivelmente as profundidades com a criagao de 

extensos e razos bancos arenosos, obstruindo o proprio porto 

e a barra de Icaparra que, inclusive, gragas as flechas de res- 

tingas que se formaram, se deslocou centenas de metros para, 

nordeste (414). 

As conseqiiencias ultimas dessa infeliz iniciativa de Iguape 

e, da incompteensivel decisao das autoridades que, em 1891, sus- 

penderam os trabalhos de entulhamento do canal quando a. 

barragem estava prestes a se fechar, foram desastrosas para 

Iguape e para toda a Baixada. O porto de Iguape pouco a pou- 

co deixou de receber grandes embarcagoes vindas por mar, a 

nao ser por intermedio do mar Pequeno — via Cananeia — e- 

naturalmente limitou-se extraordinariamente a possibilidade de 

articulagao da Baixada com o exterior por via maritima. 

Finalmente, uma quarta modificagao refere-se as comuni- 

cagoes por terra com outras areas. Ja no ano de 1836 a lei or- 

gamentaria da Provlncia "reservava 400$000 para explorar a 

nova estrada que deve comunicar a vila de Cananeia com a de^ 

Curitiba", tres anos depois reservando 500$000 para "a estrada 

da marinha, desde So Vicente ate Iguape, e 600$000 para o ca- 

minho do varadouro de Paranagua" e, ainda, no ano seguinte, 

reservando 3:000$000 para "a estrada da marinha de Sao Vicente 

a Paranagua, dos quais dois contos para o canal do Varadouro", 

que entao se estava abrindo (415). 

Entretanto, ja em fins do seculo, Burton, provavelmente- 

exagerando, assim se referia ao caminho para Santos: "Na Afri- 

ca central nunca vimos um caminho tao abominavel como o que- 

existe entre os dois portos principals (Iguape e Santos) da gran- 

de e rica provmcia de Sao Paulo. Dez vezes tivemos de mudar 

de modo de nos transportarmos, passando de canoa a caminhar a 

pe e decaminhar a pe para carros" (416). O fato nao deve admi- 

(414) A respeito, ver principalmente o relatorio sobre a Exploragao 
do Ribeira de Iguape, da Comiss5o Geografica e Geologica do 
Estado de Sao Paulo, 2a. edigao, 1914, pags. 7 e 8. 

(415) NETTO, A. R. — Trabalho citado, V.0 artigo. 
(416) BURTON, Francis — citado por Krug in "A Ribeira de Iguape.^ 

pag. 16. 
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rar, para area mal servida por vias de comunicaQao, especial- 

mente no caso em questao, em que a presenga da via maritima 

ainda constituia um meio concorrente importante. 

Mais importante, e significativo, foi a promogao em 1864, 

por parte do govemo da Provincia, da "construgao da estrada 

chamada das Sete Barras, de Itapetininga a Ribeira" (417). 

A referida estrada para tropas que, segundo Augusto Pin- 

to, "veio permitir que localidades que remetiam seus produtos 

para Santos, percorrendo cerca de 40 leguas, pudessem evita-los 

a Iguape, tendo apenas de caminhar 16 a 18 leguas" (418), e a 

que, ja nas ultimas decadas, foi adequada ao transito de vei- 

culos motorizados, ligando a localidade de Sete Barras a Itape- 

tininga por Sao Miguel Arcanjo. Pelo mapa de Bauer, ja cita- 

do, observa-se, por outro lado, a presenga de uma estrada que 

deveria ser satisfatoria para a epoca, galgando a encosta do pla- 

nalto a partir de Juquia, em busca de Sorocaba. Acreditamos 

<pie essas estradas nao tenham modificado marcantemente o 

isolamento em que vivia a Baixada, mas tenham contribuido 

para atenua-lo, pela primeira vez, pelo menos, permitindo uma 

tenue vida de relagoes com a hinterlandia planaltina. 

Uma nova fase na vida das vias de comunicagao da Baixada 

definiu-se a partir do fim do seculo passado, tomando corpo nos 

primeiros cinco ou seis lustros do seculo atual. 

(Uma das caracteristicas fundamentais dessa nova fase foi 

a decadencia da navegagao a vapor dos rios da bacia do Ribeira. 

"Em meados do seculo passado", conforme diz Augusto Pinto, 

"a provincia destinou durante alguns anos uma verba de seu 

orgamento para a desobstrugao do rio Juquia e da Ribeira ate 

Iporanga, a bem da respectiva navegagao" (419). Tais provi- 

dencias, entretanto, nao primaram pela constancia e, em conse- 

qiiencia, as condigoes de navegabilidade, particularmente do 

Juquia, do Ribeira a montante de Registro, e de seus afluentes 

menores, tomaram-se sempre mais dificeis. Os bancos frutos 

(417) PINTO, Adolpho Augusto — Obra citada, pag. 263. 
<418) Idem, :pag. 263. 
<419) Ibidem, pdg. 297..J 
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de aluvionamento, a presenga de detritos de toda natureza, i 

vegetagao aquatica abundante em certos casos, constituiram-se 

xapidamente em fatores de limitagao na continuidade do apro- 

veitamento dos rios pela navegagao. 

Em conseqiiencia, apesar da subvengao da Companhia de 

Navegagao ser maior (36:000$000 anuais), no imcio deste se- 

uulo funcionava regularmente apenas a linha entre Iguape e 

Xiririca (420), praticamente nao havendo mais navegagao re- 

gular nos rios menores (por exemplo Jacupiranga) e so espo- 

radicamente atingindo-se o Juquia. 

A decadencia da navegagao fluvial a vapor correspondeu, 

em grande parte devido as decorrencias da abertura do Valo 

Grande, uma acentuada decadencia do porto de Iguape. 

Em outro setor, relative aos picadoes, caminhos de tropas 

e carreiros, verificou-se uma acentuada melhoria, especiaimen- 

te na zona sub-litoranea, onde a presenga do nucleo colonial de 

Pariquera-'Agu finalmente justificou a formagao talvez da mais 

densa rede de caminhos vicinais de toda a Baixada, se excep- 

tuarmos a definida posteriormente nas areas de colonizagao 

japonesa. Os caminhos por terra, verdade que de utilizagao 

nem sempre segura, ligavam ja os principais nucleos da Baixa- 

da. Dai o aparecimento dos primeiros servigos de balsas ou ca- 

noas para travessia de rios, normalmente mantidos pelo govern 

no do Estado. E o caso, por exemplo, dos rios Una e Pequeno, 

no caminho de Juquia, assim como ao norte de Cananeia, do 

Ribeira em mais de um ponto, inclusive em sua barra (421). 

Relativamente as comunicagces com o planalto praticamen- 

te perdurou a situagao anterior. Utilizadas as estradas de Ju- 

quia a Sorocaba, e de Sete Barras a Sao Miguel Arcanjo, outras 

ligagoes praticamente nao mais existiam. O! unico fato mais 

significativo foi a ligagao, entretanto precaria, entre Xiririca e 

Capao Bonito. Por volta de 1900, segundo informagoes de anti- 

gos moradores, os prefeitos de Capao Bonito e Xiririca decidi- 

ram abrir uma estrada de tropas entre as duas localidades. 

(420) Ibidem., pag. 314. 
(421) PINTO, Adolpho Augusto Obra citada, pag. 269. 
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Com extensao de aproximadamente 120 km. e ate 4. de lar- 

gura, ela subia o vale do rio Pedro Cubas, afluente da margem 

esquerda do Ribeira, para atingir o vale do rio das Almas, aflu- 

ente do alto Paranapanema. A estrada atravessava o Ribeira 

junto a barra do Batatal, onde foi instalada uma balsa com ca- 

pacidade para 12 burros arreados. Com movimento relativa- 

mente grande, a estrada foi conservada e utilizada ate por volta 

de 1915, quando come^ou a ser abandonada. Atualmente a bal- 

sa, elemento anacronico em face da ausencia de uma via que 

seja servida por ela, e mantida pela municipalidade de Eldorado 

com o fim de ligar o povoado de Barra do Batatal, na margem 

esquerda do Ribeira, com a estrada para o Brago, que se encon- 

tra na margem direita. 

No conjunto, e em sintese, o quadro das comunicagoes da 

Baixada, no primeiro quartel do seculo, era o seguinte. Por 

terra, raramente percorrendo distancias muito grandes, utiliza- 

vam-se as tropas nos picadoes e estradas existentes, convergin- 

do ou para os portos fluviais ou diretamente para os mariti- 

mos. Na area de Pariquera-Agu e Jacupiranga ja era mais 

freqiiente o uso de carros, inclusive a carreta polonesa. A par- 

tir dos portos fluviais utilizavam-se barcos pequenos, geral- 

mente de propriedade de comerciantes, ou os barcos da Com- 

panhia de Navegagao, conforme o rio e o trecho considerado. 

Todavia, um novo elemento, introduzido na regiao na se- 

gunda decada do seculo (1915), veio se inserir no quadro em 

questao, comegando a modifica-lo, pelo menos parcialmente: a 

ferrovia que, do porto de Santos, passando por Itanhaem e Pe- 

ruibe, foi atingir Juquia, que ainda hoje e ponta de trilhos. Tal 

fato reveste-se de um significado especial, tendo em vista que a 

Baixada ficara completamente a margem da expansao ferrovia- 

ria que caracterizou a Provincia, e depois o Estado, desde mea- 

dos do seculo passado. Ferrovias de grande lavoura, na pratica 

ferrovias do cafe, deixaram de lado uma regiao que nao possuia 

os elementos economicos que poderiam justificar sua presenga. 

£ bem verdade que a construgao de ferrovias interessando a 

regiao foi, mais de uma vez, objeto de cogitagoes e, em certos 
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casos, de providencias mais objetivas, sem que entretanto se 

concretizassem. No imcio do ultimo quartel do seculo passado, 

por exemplo, houve um projeto de construgao de uma ferrovia 

que deveria ligar o porto de Iguape a cidade planaltina de 

Fascina (Itapeva). "Dizia-se, entao, que o fim dessa estrada 

era exportar os produtos agricolas das zonas de Itapetininga, 

Paranapanema, Sao Joao e Fascina, e abrir ao mundo o belis- 

simo vale do Juquia... Mas o projeto, apesar de amplamente 

justificado, nao mereceu execugao" (422). Outro exemplo ti- 

vemos na ultima decada do seculo passado. Em 1896 dizia-se, 

em relatorio oficial, estarem terminados os trabalhos de ex- 

plorago da ferrovia projetada entre Sao Paulo e a entao fregue- 

zia da Prainha (423). Em trecho afirmava-se que "a cons- 

trugao dessa estrada de ferro visa a colonizagao intensiva da 

zona do Sao Lourengo e do Juquia, e comoi estrada de ferro des- 

tinada ao povoamento nao podera ser levada a efeito sem gran- 

des favores do Estado" (424). fiste projeto tambem nao mere- 

ceu execugao. Portanto podemos compreender o significado, 

para a Baixada, da chegada das pontas dos trilhos ate Juquia. 

A ferrovia nao veio, todavia, ligar portos da Baixada a sua 

retro-terra natural, como teria sido o caso do projeto Iguape- 

Faxina. Tambem nao veio, como seria o caso do projeto Sao 

Paulo-Prainha, ligar a Baixada mais intimamente com a capital 

do Estado, de qualquer forma, com o planalto, sem repercutir 

negativamente, necessariamente, nas atividades dos portos da 

area que nos interessa. Ela veio pelo literal, e justamente a par- 

tir de Santos, o porto que, gragas a expansao ferroviaria do Es- 

tado, tornou-se a grande porta de entrada para a riquissima re- 

tro-terra cafeeira, do planalto, monopolizando as articulagoes 

ferroviarias com o interior e, indiretamente, participando co- 

mo fator de decadencia dos demais portos maritimos do Estado, 

especialmente os do literal norte. Portanto, a ferrovia, chegan- 

do na periferia da Baixada, captou grande parte de seu sistema 

(422) MOREIRA, Albertino G. — Obra citada, pag. 71. 
(423) Relatorio de 1896 da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, 

pag. 211. 
(424) Idem, pag. 211. 



- 324 

de circulagao, e conseqiientemente de seu comercio, em favor 

de Santos, paradoxalmente influindo, negativamente, no movi- 

mento dos portos da "zona ilhada", especialmente, como seria 

de esperar, de Iguape. Ela foi, antes de mais nada, uma concor- 

rente da rota mantima, paradoxalmente ainda uma vez, fazen- 

do uma consideravel parte da Baixada ingressar dentro da hin- 

terlandia de Santos. Mas constituiu, como nao se poderia des- 

conhecer, um fator de dinamizagao da economia regional, pois 

que, pela primeira vez em toda a historia da Baixada, forneceu- 

Ihe uma estrada relativamente rapida e segura durante o ano 

todo, para o exterior, que nao fosse a oferecida pelo mar. For 

outro lado, a ferrovia chegou em tempo de substituir o caminho 

pelo mar, dadas as pessimas condigoes em que ja se encontrava 

o porto de Iguape. 

Nas ultimas quatro decadas, embora em ritmo e com resul- 

tados nem sempre satisfatorios, a estrutura viaria interessando 

a Baixada sofreu sensfveis transformagoes. 

As primeiras referem-se a navegagao fluvial. Chegando a 

receber, ja na decada de 1930, uma subvengao de 400:000$000 

(425), a Companhia de Navegagao Fluvial Sul Paulista desin- 

cumbiu-se a contento, dentro de suas possibilidades, de sua ta- 

refa ate o inicio da decada de 1940, tendo procedido, inclusive, 

a limpeza dos rios por onde sua frota de embarcagoes navegava, 

conforme contrato com o governo do Estado (426). Entretanto, 

com as modificagoes por que passou a Diretoria, " a administra- 

gao da Companhia foi piorando dia a dia, ate chegar ao desca- 

labro total ... em que a navegagao do rio Ribeira e seus afluen- 

tes ficou paralizada, com a totalidade das embarcagoes se trans- 

formando em um montao de ferro velho, produzindo o colapso 

economico da regiao em 1945 e 1946, pelas conseqliencias que 

advieram da falta de transporte para o escoamento da safra de 

arroz ... Foi entao que o governo decidiu encampar os servigos 

(425) PISANI, Salvatore — Lo Stato di San Paolo nel Cinquantenario 
deirimmigrazione, San Paolo, 1937, pag. 282. 

(426) MEDEIROS, Narciso de (e) outros — Obra citada, pag. 18, 
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da Companhia, outorgando-os a diregao da E. F. Sorocabana 

(427). 

Atualmente a situa^ao da navegagao fluvial e pouco lison- 

geira. A E. F. Soracabana, a quem pertence atualmente a linha 

Santos-Juquia, tem se esforgado no sentido de manter algumas 

embarcagoes e dar uma certa regularidade as suas viagens; en- 

tretanto, para quem percorre a regiao, percebe-se que a nao ser 

que sobrevenham novas e inesperadas condigoes foi supera- 

do o periodo de utilizagao sistematica dos rios para transporte 

com finalidade economica. Por outro lado, mesmo para as em- 

barcagoes que irregularmente navegam as aguas fluvlas, o per- 

curso navegavel reduziu-se no proprio Ribeira, de Iguape che- 

gando somente ate Sete Barras, tendo sido compietamente aban- 

donada a navegagao no trecho a montante, em diregao aos an- 

tigos portos fluviais de Eldorado, Itapeuna e Barra do Batatal. 

Nos periodos de cheia, e sempre irregularmente, continua a se 

praticar a navegagao pelo rio Juquia, alcangando-se por agua os 

trilhos da ferrovia na localidade do mesmo nome. A interessnte 

rede de comunicagoes fluviais ficou, em conseqiiencia, reduzi- 

da novamente a um potencial, so aproveitavel, agora, com nao 

pequenas obras de dragagem e limpeza, dos cursos d'agua, re- 

tificagao de alguns trechos e regularizagao dos regimes, cons- 

trugao de cais acostaveis com instalagoes adequadas, enfim, com 

um servigo de domesticagao dos rios e adequagao para uma na- 

vegagao em bases tecnicas modemas. 

Convem frisar, desde ja, que a decadencia em que se en- 

contra a navegagao fluvial nao foi estranha a influencia exer- 

cida pela criagao de rodovias, assim como pelas proprias e pa- 

ralelas modificagoes economicas das areas ribeirinhas. fistes 

fatores, entretanto, apenas teriam precipitado o desenrolar de 

um processo ja em franco desenvolvimento. 

Na "zona ilhada" as condigoes da navegagao nao sao mui- 

to superiores. O porto de Iguape nao lembra mais, siquer pa- 

lidamente, o papel que teve no passado. A barra de Icaparra 

esta compietamente obstruida ,nao permitindo o transito de 

(427) Idem pag. 18. 
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embarcagoes de mar aberto . O mar Pequeno, entre o Valo Gran- 

de e a cidada barra, em consequencia da deposigao dos sedi- 

mentos carreados pelo Valo Grande, nao mais apresenta calado 

satisfatorio, a nao ser para embarca^oes de pequeno porte. A 

situagao chegou a tal ponto que as embarcagoes vindas de San- 

tos, por exemplo, com destino a Iguape, devem entrar no mar 

Pequeno pela barra de Cananeia, contomando, em conseqiien- 

cia, toda a ilha Comprida. 6 facil compreender, em tais con- 

digoes, a limitagao da fungao portuaria de Iguape. 

A barra de Cananeia e, atualmente, a unica porta de aces- 

so, por mar, a Baixada, suas condigoes tendo, inclusive, justifi- 

cado a intengao de aparelhar o porto da cidade de Cananeia, pa- 

ra o que ja tern sido realizados estudos por uma Comissao for- 

mada para tal fim. 

A nao ser em poucos casos, entretanto, a exemplo da Com- 

panhia Serrana de Mineragao, que mantem um pequeno porto 

no mar de Qubatao para escoamento da apatita que extrae de 

suas jazidas, o movimento pela barra de Cananeia e descuravel. 

Os rios que desaguam nos canais, mares e baias da "zona 

ilhada", assim como os afluentes da margem esquerda do Ri- 

beira, a jusante do Valo Grande, sao navegados apenas em fun- 

gao dos interesses de alguns dos moradores ou comerciantes de 

suas margens, normalmente por pequenas embarcagoes. e o 

caso, por exemplo, dos rios Taquari, das Minas, Itapitangui, 

Iririaia, dos Cordeiros, ou ainda do Peropava ou do Una da 

Aldeia. Neles a navegagao geralmente se faz ate onde chegam 

as influencias das mares, ou pouco alem, sempre na depen- 

dencia, todavia, da presenga de vegatagao aquatica. 

De um mo do geral, quer na "zona ilhada", quer nos rios 

da Baixada, a navegagao serve, por meios rudimentares, antes 

de mais nada a interesse locais, sendo, em consequencia, sem* 

pre de amplitude limitada. 

Ao mesmo tempo em que se precipitou a decadencia da 

navegagao fluvial, a Baixada do Ribeira conheceu, a partir de 

meados da decada de 1930 um surto de certo interesse de estra- 

das de rodagem e, por intermedio delas, o caminhao. No decor- 
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rer de 10 anos (1935-1945) formou-se no interior da regiao em 

aprego um sistema de estradas de rodagem que veio justificar, 

agora com maiores repercussoes, uma segunda "revolugao" na 

sua circulagao. 

Conforme podemos observar pelo mapa que acompanha 

estas consideragoes, o centre, do sistema tomou-se Pariquera- 

Agu, a antiga sede de nucleo colonial de mesmo nome onde, no 

inicio da decada de 1940 instalou-se a sede regional do D.E.R. 

A partir de Pariquera-Agu as estradas de rodagem irradiam-se 

especialmente em diregao a Iguape, Cananeia, Registro e El- 

dordo. Iguape foi atingida por intermedio de Subauma, em 

grande parte como aproveitamento do carreiro que de Parique- 

ra-Agu ia ter ao embarcadouro citado, numa extensao total de 

45 km. O Valo Grande foi apetrechado com uma balsa para 

possibilitar sua travessia, sendo o servigo existente ate hoje. 

Em diregao a Cananeia a estrada de rodagem desprezou o 

antigo caminho que atravessava a ex-Colonia e, com um per- 

curso de 39 km. atingiu o porto depois de atravessar o mar de 

Cubatao com o auxilio de um servigo de balsa, atualmente 

"ferry-boat". A abertura e conservagao dessas duas estradas 

nao foi facil, tendo em vista principalmente o fato de atraves- 

sarem grandes extensoes de zonas brejosas e arenosas, antigas 

restingas; dai a utilizagao de um sistema de "estivas" para obter 

base solida. 

Em diregao a Registro, com cerca de 30 km., a estrada cor- 

tou o vale do Jacupiranga. A travessiia do rio sendo possibilita- 

da por balsa, continua, com mais 33 km., em diregao a Juquia. 

AJqui atingiu as pontas de trilhos da ferrovia e, ainda uma vez 

com a travessia com balsa no rio Juquia, articulou-se com o 

velho caminho de tropas, agora adequado a circulagao motori- 

zada, que subia para Piedade. Em diregao a Eldorado a estra- 

da passou por Jacupiranga, totalizando 37 km. 

No conjunto um grande sistema em X, tendo Pariquera- 

Agu como centro e atingindo o Ribeira, assim como o litoral, em 

dois pontos em cada caso. A ligagao do sistema com Santos era 

feita pela ferrovia, e mais tarde, tambem por uma estrada me- 
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diocre, a partir de Peruibe utilizando-se exclusivamente de 

praias. Para o planalto tinhamos a estrada que, por Piedade, 

passou a ser a porta de acesso a regiao a partir de Sao Paulo. 

Outra via de relagao com o planalto foi o que ainda em 1930 era 

o picadao das Sete Barras, permitindo, depois de melhorado^ 

relagoes com Sao Miguel Arcanjo e Itapetininga. 

Na Baixada, ramais e ligagoes secundarias comegaram, es- 

pecial mente a partir de 1940, a se irradiarem tendo como ponto 

de partida um dos quatro troncos citados. Entre Pariquera-A^u 

e Cananeia, foi melhorada a antiga estrada para a ex-Colonia 

de Cananeia, enquanto que a Serrana abriu e conservou um pe- 

queno ramal para seu porto no Cubatao. Mais recentemente, 

1955-56, foi aberta uma estrada do povoado de Itapitangui ao rio 

das Minas, tendo sido abandonada a sua conservagao, apesar 

dos 15 km. ja abertos. No trecho Pariquera-Registro, assim 

como no de Registro-Sete Barras e Registro-Juquia, foram aber-^ 

tas numerosas estradas, especialmente com carater vicinal, par- 

ticularmente por iniciativa, ja desde 1920, da administragao da 

colonia japonesa de Registro. Alias, e conforme ja foi dito, a 

rede de estradas vicinais foi a mais densa de toda a Baixada, a 

primeira satisfatoria, depois daquela que se organizara na Co- 

lonia de Pariquera-Agu no inicio do seculo. No tronco Parique- 

ra-El dorado tivemos a abertura de duas importantes estradas 

secundarias. A primeira, construida pela Serrana para ligar 

Jacupiranga as suas jazidas na zona de Cajati (1942-43), foi 

em seguida prolongada em diregao a barra do Azeite, para oeste; 

a segunda, de responsabilidade do Estado, partindo de Eldorada 

beirou o curso do Ribeira ate Itapeuna e Batatal, para em se- 

guida atingir Barra do Brago subindo o vale do Batatal (cerca 

de 1950). Esta ultima em parte seguiu o tragado de velho pi- 

cadao para tropas, a que ja nos referimos. 

O aspecto mais significative do quanto acabamos de expor, 

segundo nos parece, e que a rede de estradas de rodagem cons- 

tituiu um sistema de circulagao que se superimpos ao mais an- 

tigo existente na regiao, baseado na circulagao fluvial. Embora 

tal superimposigao em suas grandes linhas tenha se orientada 



— 329 — 

em funQao dos aglomerados existentes, acarretou profundas 

mocjificagoes na vida regional, afetando, per exemplo, especifi- 

camente as formas de utilizagao do solo, a distribuigao da po^ 

pulagao, as fungoes urbanas, em parte as formas do habitat e, 

como e logico, principalmente o comercio. As referidas reper- 

cussdes se fizeram sentir especialmente porque enquanto o sis- 

tema de navegagao fluvial esteve preso, no passado, aos portos 

da marinha, e mais recentemente tambem a ferrovia em Ju- 

quia, o sistema de estradas de rodagem organizou-se em fungao^ 

ao mesmo tempo, de uma complementagao com a ferrovia — 

voltando-se para Santos — e de ligagoes com o planalto, vol- 

tando-se especialmente para Sao Paulo. 

Vejamos um exemplo que ilustra o fato, e que se repete em 

todas as partes. A produgao das propriedades mais recuadas do 

municipio de Jacupiranga e transportada para os povoados ou 

para a cidade, ainda, muitas vezes, utilizando-se tropas. Dai a 

presenga de instalagoes para abriga-las. Dos povoados, ou da 

cidade, a produgao toma o rumo de Registro, podendo atingir 

Sorocaba ou Sao Paulo, pragas com as quais se mantem maior 

intensidade de relagoes comerciais. No passado a mercadoria 

seria transportada, sempre por tropa, ate o porto fluvial mais 

proximo e dai seguiria para Iguape, com o objetivo de buscar 

as pragas de Santos, Rio de Janeiro ou Paranagua. Um papel 

em parte semelhante, ja era o representado pel a ferrovia. De 

resto, a par da competigao que se verificou, em muitos casos,. 

entre a estrada de rodagem e o rio, aquelai indiscutivelmente vi- 

toriosa, outra competigao estabeleceu-se entre a estrada de ro- 

dagem e a ferrovia, especialmente no referente ao escoamenta 

da produgao para outras partes do pais ou para o exterior. A. 

ela nos referimos em outra parte deste trabalho. 

Embora de cunho revolucionario, conforme dissemos, a pre- 

senga das estradas de rodagem ainda nao evitou a posigao de in- 

ferioridade da Baixada em relagao a maior parte do Estado. A 

rede nao compreendeu muitas estradas, muitas ligagoes falta- 

ram e continuam faltando e, a ausencia de pontes, justificanda 

a utilizagao de morosos servigos de balsas, em Juquia ou Sete 
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Barras, em Registro como em Cananeia ou Iguape, prejudicava 

seriamente os transportes. Por outro lado, quer a estrada que 

galga a serra para Piedade, passando pelo recente nucleo de 

Tapirai, quer a de Sao Miguel Arcanjo, ainda hoje ficam em 

condigoes pessimas durante o verao, quando as chuvas sao mais 

abundantes. 

Nos derradeiros anos, finalmente, percebem-se novas e sen- 

siveis modificagoes no sistema viario regional, agora decisivas 

para o incremento economico da Baixada. e que o govemo fe- 

deral, no intuito de acelerar a completagao da BR 2, rodovia que 

liga o Rio de Janeiro a Porto Alegre, decidiu empreender os 

trabalhos no trecho Sao Paulo-Curitiba, escolhendo, para esse 

fim, o percurso Sao Paulo, Itapecerica, Juquitiba, Juquia, Re- 

gistro, Jacupiranga e Curitiba. Tal trajeto em parte e o que 

ja figurava no piano rodoviario paulista de 1922, e que foi pre- 

terido pelo de Sorocaba ((128). 

A BR 2, que no momento em que escrevemos (fevereiro de 

1960), ja se encontra inteiramente asfaltada entre Registro e 

Juquia, com o asfalto avangando rapidamente em diregao a 

Bigua e a Jacupiranga, ja dispoe, praticamente, de todas as 

obras de arte necessarias, inclusive as pontes sobre o Juquia e 

o Ribeira, ja possuindo seu leito preparado em quasi toda a sua 

extensao. A par de representar uma via de circulagao modema, 

racionalmente planejada e executada tecnicamente modema, 

o trecho da BR 2 que interessa a Baixada encurta extraordina- 

riamente as distancias entre suas diferentes partes e Sao Paulo, 

reduzindo, por exemplo, a cerca de 160 os 230 km. ate agora 

necessaries para se atingir Registro. Por outro lado, permitira 

que para a Baixada se abram novas perspectivas com as possi- 

bilidades de manter mais intimas relagoes com Curitiba. 

Acreditamos, e em todo o presente trabalho o fato aparece 

mais de uma vez, que a presenga da modema BR2, aliada a 

rede regional ja existente, e em vias de ampliagao, significara 

<428) NETTO, A. R. — Trabalho citado, V.0 artigo. 



— 331 — 

o fim do isolamento da Baixada, integrando-a definitivamente 

no conjunto da area geo-economica paulista. Nao deixa de ser 

interessante, por fim, o fato dessa possibilidade ter sido pro- 

piciada a partir do planalto, subvertendo completamente tudo 

quanto as condigoes naturais da regiao inicialmente puderam 

fazer supor. 





O Problema das Rela^oes Comerclais 

A organizagao do espago economico, sua forma de evolugao, 

assim como suas peculiaridades, nao podem ser compreendi- 

das sem que se tenha em mente os problemas relativos a ob- 

tengao de mercados e, conseqiientemente, a organizagao do co- 

mercio de mercadorias. Contando ^urante seculos somente 

com a porta aberta para o mar, articulada, para a retro-terra, 

com as vias fluviais, a Baixada teve suas possibilidades de de- 

senvolvimento coartadas pelas limitagoes decorrentes de ine- 

xistencia de uma infra-estrutura viaria satisfatoria, e da mo- 

rosidade dos meios utilizados. 

)Tais limitagoes incidiram, especialmente, na impossibili- 

dade de incluir, na utilizagao do espago agricola, em bases co- 

merciais, produtos pereciveis. O carater quente umido que, 

de uma ou de outra forma, e comum a toda a Baixada, nao fa- 

voreceu, como nao favorece, a conservagao de produtos pere- 

civeis, principalmente quando se lembra a pobreza dos habi- 

tantes da regiao no referente as tecnicas de conservagao, fato 

que praticamente perdura. e notorio que a propria protegao 

do produto ainda na planta deixava e ainda deixa muito a de- 

sejar. O arroz, cultura tradicional da regiao, quando em pon- 

to de colheita pode nao somente perder-se em aguas de inun- 

dagao ou na lama, mas em grande parte, tambem, servir de 

alimento a uma enorme quntidade de roedores. 

Dai torna-se facil compreender que, desde os primordios 

do povoamento da regiao, estabeleceram-se duas formas basi- 

cas de utilizagao do solo. Nas areas proximas dos portos, ou 

junto a eixos de mais rapida comunicagao, podendo dispor mes- 

mo de uma elementar organizagao comercial, puderam ser cria- 

das lavouras visando, ao lado da subsisitencia de seus respon- 

saveis, tambem o comercio. Nas areas mais recuadas as lavou- 
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ras foram criadas em escala apenas suficiente para garantir a 

subsistencia dos lavradores. 

Essa distingao, em suas grandes linhas, ainda pode ser ob- 

servada, uma parte dos "capuavas" ainda justificando o segun- 

do tipo de area. 

Compreende-se que nos primeiros tempos as lavouras co- 

merciais se instalassem de preferencia junto ao Ribeira litora- 

neo e aos baixos cursos de seus afluentes nesse trecho, dado que 

podiam contar com a via fluvial, em percursos relativamente 

curtos, as vezes abreviados por "furados" e, com o porto de 

Iguape, vizinho e articulado. Compreende-se, tambem, que em- 

bora dispondo de condigoes satisfatorias como embarcadouro, 

Cananeia nao tenha justificado uma expansao do espago agri- 

cola, em diregao a retro-terra, semelhante a Iguape, as ativi- 

dades de utilizagao do solo ficando limitadas a manchas irre- 

gulares e esparsas na propria zona lagunar. 

Explica-se, por outro lado, o fato de que, quando possivel, 

os povoadores se tenham voltado para atividades que nao es- 

tavam limitadas pelos mesmos problemas dos produtos agrico- 

las pereciveis. A utilizagao da madeira e instalagao de esta- 

leiros para construgao de barcos, assim como a exploragao dos 

"concheiros" incluem-se no caso acima. 

A definigao dos produtos cultivados, por outro lado, a par, 

evidentemente das condigoes ecologicas determinantes, se fez 

em fungao, tambem, da aplicagao de tecnicas de beneficiamen- 

to e transformagao, em parte de conservagao. O proprio ho- 

mem, mas especialmente a agua, dada a sua abundancia, uti- 

lizados como recursos energeticos, possibilitaram a dissemina- 

gao, nas areas de maior densidade de utilizagao do solo, de 

"engenhos" com objetivos os mais variados. Destacaram-se os 

"trMicos" para a obtengao da farinha de mandioca, os "enge- 

nhos" para pilar arroz e os engenhos de beneficiamento da ca- 

na. 

Tais tecnicas, escudadas na energia hidraulica, ainda hoje 

aplicadas em varias partes, nao so tornavam o produto apto pa- 

ra o consumo, a exemplo do arroz ou da cana, mas diversifica^ 
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vam sua utilizagao e possibilitavam formas de conservagao me- 

nos precarias. Dal decorre que a participa^ao dos referidoa 

produtos no intercarpbio comercial se fez sempre maior a me- 

dida que os engenhos de beneficiamento se foram instalando. 

Dado que as comunicagoes se faziam, basicamente, pelos 

rios, e logico que a expansao da area de agricultura romercial 

se tenha feito ao longo desses eixos, aprofundando-se em cunhas 

para a retro-terra, a medida que as embarcagoes pudessem pro- 

piciar transporte mais rapido e em escala maior. Sob este aspec- 

to, a nao ser a "zona ilhada" e o Ribeira litoraneo, a Baixada 

permaneceu ate meados do seculo passado como area de domi- 

nio da canoa. So com a inauguragao da navegagao regular, ou. 

quasi, a vapor, nos cursos principals, o sistema diferenciou-se 

um pouco. Naturalmente, a agricultura comercial difundiu-s& 

acompanhando as possibilidades de transporte. 

6 bastante interessante o sistema que se definiu em conse- 

qiincia e que, conforme e possivel verificar por intermedia 

das informagoes de Pio Correa (429), permaneceu ate o inicio 

deste seculo. A agricultura comercial distribuiu-se ao longo 

dos rios principals, Ribeira, Jacupiranga, subindo um poua> 

pelos seus afluentes, ho caso dos fributarios do Ribeira, espe- 

cialmente nos baixos cursos. Nesses afluentes o agricultor sa 

podia contar com a canoa, que entretanto, possibilitava o trans- 

porte da produgao para a barra, onde gerasmente localizava-so 

uma instalagao de beneficiamento. Dai o produto ,ja beneficia- 

do, podia contar com transporte mais satisfatorio. Uma dife- 

renciagao nem sempre facil de perceber estabeleceu-se em con- 

seqiiencia das condigoes acima. As areas dominadas por ativi- 

dades de subsistencia e aquelas onde a presenga de recursos pos- 

sibilitava inclusive comercio de exportagao, juntaram-se outran 

em que a atividade comercial tinha amplitude restrita, pois: 

que se limitava a mercados locals. ^ o que sucedia, por exem- 

plo, com os plantadores de arroz do Peropava, no inicio do se- 

culo, que, utilizando-se de canoas atingiam a area do Ribeira. 

(429) CORREA, M. Pio — Obra citada. 
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junto ao atuai Porto Cabral, onde trocavam sua produ^ao por 

aguadente e fumo (430). 

Em face do conjunto das condigoes e situagoes lembradas, 

« que se torna possivel compreender a presenga e importancia 

dos negociantes, donos de vend as que foram instaladas um 

pouco por todas as partes da Baixada, a medlda que a produ- 

^ao agricola e o adensamento da populgao justificavam suas 

atividades. O negociante, freqiientemente tambem um agri- 

•cultoi', geralmente instalou-se em secgoes mais povoadas ao lon- 

go dos rios ou entao junto a barra de um afluente, de modo a 

estender suas atividades para todo o vale afluente. Sua pre- 

senga constituiu-se em um enriquecimento da infra-estrutura 

economica regional, ja que, com seus recursos superiores a da 

media da populagao, tomou-se um financiador do lavrador e 

um elemento para garanti-lo nas entre-safras. Nestes periodos 

o lavrador conseguia adiantamento em generos de primeira ne- 

cessidade, especialmente os que nao podiam ou nao eram obti- 

dos no local, adiantamentos esses pagos com o produto da sa- 

fra. O negociante, portanto, na pratica era um financiador das 

atividades agrfcolas, possibilitava o abastecimento da populagao 

em produtos que ela nao podia obter e garantia a colocagaoi da 

safra, mesmo porque geralmente era proprietario de instala- 

<g6es para beneficiamento e transformagao de produtos . 

Todos que se tern preocupado com a atuagao desses elemen- 

tos normalmente chamaram a atengao para o fato de que ela 

se revestia de uma forma desapiedada de exploragao do agri- 

eultor (431). Ja nos referimos, por exemplo, as observagdes de 

autor alemao que, tratando do problema do comercio na Colo- 

nia de Pariquera-Agu, no primeiro quartel do seculo, lembrou 

que comerciantes italianos monopolizavam a compra, ou melhor, 

a troca de produtos dos colonos e faziam, trabalhando com ani- 

mais de carga e carros proprios, bons negocios as custas dos co- 

lonos (432). 

(430) CORRfeA, M. Pio — Obra citada. 
<431) MEDEIROS, Narciso de (e) outros — Obra citada, pag. 14. 
<432) KUNDT, Ernst — Obra citada, pags. 90-91. 
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O fato e que, entretanto, a presenga dos referidos comer- 

ciantes possibilitou uma ampliagao do sistema de atividades co- 

merciais, mesmo sob as formas com que suas atividades se 

revesti am. 

A abertura de alguns caminhos e ate mesmo de estradas 

para carros a tragao animal nao contribuiu para modificar sen- 

sivelmente o esquema geral. A nao ser na area de Pariquera- 

Agu, beneficiada, no imcio do seculo, pela estrada para Su- 

bauma, o comercio continuou ligado as possibilidades de trans- 

porte pelos rios, sendo complementado, em alguns casos, pela 

utilizagao de animais de carga. 

No segundo quartel deste seculo a estrutura comercial da 

regiao sofreu uma transformagao radical. Em primeiro lugar, 

tivemos uma definigao melhor de um processo de concentra- 

gao dos instrumentos de beneficiamento, ja esbogado anterior- 

mente. As maquinas de beneficiar cafe o arroz especialmente, 

ja nao se utilizando necessariamente da energia hidraulica, 

substituida pelo vapor, concentraram-se nas maos de negocian- 

tes dos pequenos aglomerados, a exemplo de Fariquera-Agu, 

Jacupiranga ou Eldorado, como no passado ja sucedia prati- 

camente com os arredores de Iguape e Cananeia. Em segundo 

lugar, entretanto com repercussoes fundamentals, a estrada de 

rodagem comegou a concorrer com o rio e o caminhao, embo- 

ra lentamente, comegou a substituir a embarcagao. Em ter- 

ceiro lugar, foram introduzidas novas culturas, com finalida- 

des exclusivamente comerciais, a exemplo da banana e do cha. 

Tais modificagoes trouxeram como consequencia, antes' de 

mais nada, a decadencia, com a limitagao de suas atividades, 

dos negociantes locais, em favor daqueles estabecidos nos cen- 

tros regionais e que foram se adequando as novas condigoes. 

Por outro lado, em certos casos o comercio pode desde logo 

preferir a rodovia ao rio, dado que interessou produtos que, a 

exemplo do cha ja beneficiado, podiam suportar fretes mais 

elevados. Produtos como a banana, conforme a area em que e 

obtido e os mercados a que se destinam, utilizam indiferente- 
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mente o rio, a rodovia e a ferrovia que chegou a Juquia, em- 

bora se tenha acentuado a preferencia pelos dois ultimos meios. 

A melhoria do sistema de comunicagoes possibilitou maior 

diversificagao das atividades agrlcolas, a obtengao de novos 

mercados, especialmente no planalto e uma independencia 

maior, nas atividades comerciais por parte do agricultor, ago- 

ra preso mais aos problemas de fretes mas de certa forma ga- 

rantido pela presenga de cooperativas, como em Registro, ou 

de comerciantes de maior raio de agao. Deixaram de depender 

da vontade individual do comerciante, para se enquadrarem, 

nos casos das principals lavouras, nos sistemas de colocagao de 

produtos muitas vezes definidos com a propria presenga da 

administragao estadual, atraves de contratos de exportagao e 

garantias de pregos. 

No con junto subsistem, todavia, formas arcaicas contigua- 

mente a formas modemas, como subsistem, paralelamente, li- 

mitagoes de varia natureza. N. L. Muller chamou a atengao 

para a coexistencia, interessando o sitiante, o que abrange a 

maior parte dos casos da Baixada, do "capuava", "preso exclu- 

sivamente ao mercado local, o criador de Sete Barras ligado 

ao regional e o "ribeirinho" que, direta ou indiretamente, tern 

relagoes com o mercado exterior". Podenamos completar o 

quadro lembrando que, ao lado do "capuava" do vale do Bata- 

tal ou do Jacupiranguinha, do colono de Pariquera-Mirim ou 

de Santa Maria, que dependem dos negociantes de Barra do 

Brago ou de Barra do Batatal, de Cajati ou de Nova Italia, do 

porto das Minas ou de qualquer outro nucleo, ainda limitados 

pelo uso da canoa ou do animal de carga, temos o plantador de 

banana freqiientemente apenas na dependencia dos atacadis- 

tas e com o caminhao que vem buscar o produto na porta da 

propriedade, e o cultivador de cha garantido por cooperati- 

vas ou por empresas relativamente grandes que se dedicam a 

sua industrializagao. 



A "REDESCOBERTA" DA REGIAO DO RIBEIRA E SUA 

VALORIZAgAO RECENTE 

Remontando ao que foi apresentado no decorrer do tra- 

balho que se esta lendo, e conforme ja se teve ocasiac de acen- 

tuar, a regiao do Ribeira desperta a atengao do estudioso an- 

tes de mais nada pelos paradoxes que justifica. Entre todos, se- 

gundo parece, sobressae o de pertencer a um Estado "no mvel 

das potencias economlcas mundiais" (433), antes de mais nada 

como decorrencia do fenomeno da "expansao do povoamento 

paulista", tendo permanecido, entretanto, bastante para tras, 

como uma das ultimas "fronteiras" do referido processo de ex- 

pansao. O paradoxo se justifica pela sua posigao em area lito- 

ranea. 

O fato acima adquire maior significado se lembrarmos que 

a regiao do Ribeira nao permaneceu inteiramente a margem do 

processo de povoamento do Estado de Sao Paulo, tendo sido, 

mesmo, uma de suas areas a revelar, com maior precocidade, 

uma presenga europeia. Dai o parentesco da regiao do Ribeira 

com outras areas litoraneas paulistas que, a exemplo da Bai- 

xada de Itanhaem (434), "embora palmilhadas desde a colonia, 

ficaram a margem da valorizagao, merce de uma serie de cir- 

cunstancias". 

A precocidade do processo de povoamento da regiao do 

Ribeira nao impediu, todavia, que essa area permanecesse em 

condigoes de isolamento que perduraram ate o seculo atual, 

condigoes essas que se tomaram responsaveis pelo alheiamento 

da regiao a dinamica do povoamento paulista a que nos referi- 

(433) MONBEIG, Pierre — Os Problemas de uma RegiSo Tropical, 
17-7-1949. 

(434) ARAUJO FILHO, Jose Ribeiro de — Obra citada, pag. 8. 
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mos acima e que justificou a posigao economlca do Estado. O 

isolamento em que permaneceu explica o curioso fato de que, 

contrariamente a outras partes da orla litoranea paulista, a 

Baixada nem mesmo se constituiu em zona de passagem para o 

interior planaltino. 

O fenomeno da colonizaQao que teve por palco a Baixada 

do Hibeira constitui um fato que a relaciona, do ponto de vista 

de alguns aspectos de seu povoamento, as regioes florestais do 

sul do pais, enquanto a coioca a margem das areas povoadas em 

fungao da marcha do cafe; ao mesmo tempo, re vela um sugestivo 

interesse pela Baixada sem que tenha tido o efeito, todavia, de 

anular seu isolamento. 

Em sintese, trata-se de uma regiao que atraiu cedo o po- 

voamento e que chamou a atengao de interessados em processes 

de colonizagao, particulares e admlnistragao, mas que nao se 

entrosou com o desenvolvimento do Estado e que, apesar de 

sua posigao geografica tornou-se, conforme ja foi dito, uma es- 

pecie de sertao do litoral. 

Acreditamos que a circulagao e seus problemas, conforme 

tivemos oportunidade de mostrar varias vezes, tenha sido o fa- 

tor mais importante na determinagao da situagao lembrada aci- 

ma. Acreditamos, tambem, que as formas com que se revestiu 

a dinamica do povoamento, com uma acomodagao a quadros re- 

gionais de cunho tropical, tenha sido outro fator; nao cremos 

que o carater tropical em si possa ser considerado o responsavei 

pelos aspectos negatives que a organizagao economlca da re- 

giao nos apresenta. Um argument© a favor do que pensamos 

esta no processo recente de valorizagao da regiao . 

Para quern percorre as diferentes zonas da regiao do Hi- 

beira nos dias atuais, depois de te-la conhecido ha nove ou dez 

anos, como sucedeu com o autor do presente trabalho, e de ter 

tido conhecimento dos fatos de sua evolugao preterita, e com- 

parar o que viu na primeira vez com o que pode observar ago- 

ra, nao e dificil que uma serie de fatos, alguns mais evidentes, 

outros menos perceptiveis, despertem a sua atengao para a 
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transformagao que nelas se esta verificando. Comparando-se a 

situagao atual com as descritas ha mais de dez anos, entao, 

toma-se mais nftido o fenomeno referido. A Baixada do Ri- 

beira, a velha regiao meridional do Estado que tivera fases de 

relativo desenvolvimento e que, em seguida ,tornara-se o pa- 

radoxal sertao do litoral, parece ter encontrado caminhos e so- 

lugoes novas e mostra sinais de revalorizagao e revitalizagao. 

ao se trata, desta vez, de um fenomeno local, a exemplo do que 

sucedeu com a colonizagao japonesa em Registro, nem de um 

aspecto parcial, como o representado pela bananicultura. Tra- 

ta-se, na verdade, de um conjunto complexo de elementos cuja 

presenga, segundo tudo indica, ira trazer sensiveis modifica- 

goes nas paisagens da maior parte da regiao. 

O elemento novo que parece ter fungao fundamental no 

processo de valorizagao e representado pela sensivel melhoria 

que se esta verificando no sistema viario regional, fato em par- 

te ja lembrado. A Baixada do Ribeira, que durante alguns se- 

culos contou somente com a via fluvial, com transportes irre- 

gulares e morosos, esta sendo beneficiada com a definigao de 

uma verdadeira rede viaria que, com relativa rapidez nos ulti- 

mos anos, esta se expandindo por capilaridade, de modo a po- 

der servir todas as diferentes partes da regiao. O caminhao 

comega, mesmo em areas ate ha alguns anos apenas atingiveis 

por rios, ou por picadoes, a substituir a canoa ou a tropa de car- 

gueiros. O moroso, perigoso e instavel servigo de balsas para 

a travessia dos rios tomar-se-a desnecessario dadas as excelen- 

tes pontes de concreto que estao sendo construidas, a exem- 

plo das que superam o Ribeira em Registro e em Eldorado. 

As balsas permanecem, por enquanto, em locais de menor mo- 

vimento, ou entao no Vale Grande, em Iguape, assim como per- 

manece o "ferry boat" do mar de Cubatao, na estrada de Pa- 

riquera-Agu a Cananeia. Mesmo neste ultimo caso, talvez nao 

tarde muito a presenga de uma ponte, para o que ja tern sido 

votadas as primeiras verbas pela Assembleia Legislativa do 

Estado. As antigas pequenas pontes de madeira comegam a ser 
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substituidas por outras de concrete e, todo o sistema, tem me- 

recido um constante servigo de conserva^ao. 

A!s conseqiiencias imediatas sao facets de compreender. 

Distancias reduzidas pelo tempo empregado para vence-las, mer- 

cados conseqiientemente mais proximos, uma garantia maior 

para o escoamento da produgao e possibilidades de incremen- 

tar a obtengao de produtos pereciveis. 

Dentro da melhoria do sistema viario regional sobressae, 

pela sua importancia e repercussoes que esta tendo, a constru- 

qao da nova rodovia ligando Sao Paulo a Curitiba, passando 

pela Baixada, e que e uma secgao da federal BR 2 que breve- 

mente unira a cidade do Rio de Janeiro a Porto Alegre. Tendo 

inicio, na parte que nos interessa, nas proximidades de Itapece- 

rica da Serra, e passando junto a Aldeinha e Juquitiba, a nova 

estrada atinge o vale do alto Sao Lourengo, desce esse vale em 

dire^ao a Juquia e, em seguida, com um tragado proximo da 

reta passa junto a Registro e Jacupiranga, acompanha o vale 

do Jacupiranga para montante e cruzando o rio Pardo atinge 

o Parana. Dessa forma a BR 2, que ja se encontra em face de 

pavimentagao asfaltica, corta a Baixada no sentido nordesto- 

sudoeste, distanciada40-50 km. do litoral e grosseiramente pa- 

ralela a ele, constituindo-se, conseqiientemente, em interessan- 

te eixo viario de toda a regiao. As diferentes partes da Baixa- 

da dela nao ficarao distanciadas mais de 50 km. Com a referida 

rodovia desaparece de uma vez o isolamento em que a Baixada 

viveu, ate agora sbmente atenuado pela ferrovia Santos-Juquia 

e pela estrada de rodagem Sao Paulo-Piedade-Juquia. Desapa- 

rece o isolamento e criam-se condigoes muito favoraveis de mer- 

cados, com novas perspectivas, pois a par de se tomarem muito 

facets as comunicagoes com a cidade de Si. Paulo, a Baixada 

ira ficar a pouqufssimas horas de Curitiba. evidente o bene- 

ficio decorrente desses fatos. 

A melhoria do sistema viario regional, especialmente a cons- 

trugao da BR2, fez com que a Baixada do Ribeira comegasse 
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a chamar a atengao de capitalistas, principalmente com a apli- 

cagao de capitals na compra de grandes parcelas de terras. Ao 

lado dos capitalistas, outras pessoas estranhas a regiao, geral- 

mente residentes em Sao Paulo, possuidoras de reservas relati- 

vamente modestas, passaram a aplica-las na aquisiqao de terras. 

O interesse pelas terras da regiao prendeu a atengao dos 

mais diferentes elementos: um "rei do cafe", conhecido pelas 

estensas propriedades rurais que possui nos Estados de Sao 

Paulo, Parana e Mato Grosso; dois conhecidos homens publi- 

cos, tendo ocupado cargos da mais alta administraqao respecti- 

vamente de Sao Paulo e Parana; o proprietario de conhecida 

empresa imobiliaria, com sede em Sao Paulo; alguns pequenos 

capitaes de industria e comerciantes da praga de Sao Paulo; 

tres familias italianas, recem chegadas ao Brasil, dispondo de 

algum capital; gente de todas as profissoes. Trata-se em parte 

de gente que ate agora nunca se havia dedicado a atividades 

agricolas e, no conjunto, gente que contribui para aumentar o 

absenteismo nas propriedades da Baixada. Em muitos casos, a 

simples noticia de que o governo federal pretendia construir a 

BR2 foi suficiente para que despertasse o interesse pelas terras 

da Baixada. O efetivo andamento das obras que, como se pode 

observar, e rapidissimo, intensificou esse interesse. 

O que se percebe e que na aquisigao dessas terras ha uma 

duplicidade de objetivos que em muitos casos se confundem. 

De um lado elas sao adquiridas com a finalidade de esperar uma 

valorizagao rapida que em seguida possibilite, com sua venda, 

a obtengao de lucros bem superiores aos juros correspondentes 

ao capital empatado. Nesses casos as terras estao praticamente 

sendo consideradas como mercadorias em si. 

De outro lado as aquisigoes sao justificadas pelo interesse 

em implantar grandes lavouras em bases cientificas ou mesmo 

criar invemadas. Neste caso confia-se que o capital aplicado 

seja compensado satisfatoriamente pelas possibilidades de mer- 

cados criadas com a melhoria das condigoes viarias. 

Em ambos os casos trata-se, e ja o dissemos. de iniciativas 

capitalistas mas, no primeiro, elas sao basicamente especulati- 
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vas, enquanto no segundo revertem em imediato beneficio pa- 

ra a regiao, dado que implicam em verdadeira modificagao dos 

quadrosL agrarios tradicionais (435). 

De qualquer forma, e isso parece ser o mais importante, a 

Baixada do Ribeira pela primeira vez esta realmente atraindo 

capitals de fora, fato que indiscutivelmente revela os sinto- 

mas de valorizagao por que esta passando. Convem frizar que 

anteriormente os casos de aplicagao de capitals na regiao foram 

sempre isolado e nem sempre significativos. 

Um terceiro elemento cujas repercussoes se fazem sentir 

nos mais diferentes setores da vida regional esta no fato do 

governo esta dual, de alguns anos para ca, ter voltado suas vis- 

tas para a Baixada com especial atengao. Especialmente mais 

recentemente, praticamente nos dias atuais, a organizagao de 

um Piano de Agao pela presente gestao, interessando tambem a 

Baixada, para cujo desenvolvimento foi constituida uma Co- 

missao especial (interessando o litoral sul), verifica-se a con- 

vergencia de uma serie de medidas governamentais na regiao. 

Por enquanto o interesse do governo se expressa mais por 

intermedio das noticias sobre o que se pretende fazer do que 

propriamente sobre o que ja se fez ou se esta fazendo. Entre- 

tanto, a confianga decorrente de certas medidas praticas ja to- 

madas constitue, por si so, estimulo que beneficia a regiao. 

No conjunto, considerada a agao governamental — estadual 

e federal — nos mais diferentes setores, os fatos que se seguem 

merecem uma referenda. 

1. A criagao, com inauguragao em 1950, do Hospital Regio- 

nal em Pariquera-Agu. Sua presenga, embora ainda nao seja 

satisfatoria, pois que nao se encontra ainda bem aparelhado, 

veio, todavia, preencher uma lamentavel lacuna no referente 

a assistencia medico-hospitalar na Baixada. Nas excursoes pela 

regiao foi possfvel perceber seu papel em todas as suas partes. 

(435) A especulagao imobiliaria tomou pe com o imcio das obras da 
BR 2, quando comegaram a surgir na imprensa de Sao Paulo, 
especialmente no jornal "O Estado de Sao Paulo", anuncios 
oferecendo a venda terras localizadas no longo da faixa servi- 
da pela nova rodovia. 
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2. A instalagao, tambem em Pariquera-Agu, da sede regio 

nal do D.E.R. Embora date de 1942, so mais recentemente pas- 

sou a ter efetiva fungao atuante na regiao. Com excelente se- 

de, e segundo se pode ver, satisfatoriamente aparelhado, sua 

agao pode ser percebida especialmente no cuidadoso servigo de 

conservagao das estradas. 

3. A criagao, em 1955-1956, na estrada de Pariquera-Agii 

a Registro, a 16 km. desta ultima, da Fazenda Experimental 

do Vale do Ribeira. A Fazenda esta se interessando especial- 

mente pela seringueira, de que possue 60 000 a 70 000 mudas, 

cacau, cafe de seis tipos diferentes e cha, com o qual procede 

a experiencias de plantio com sementes e mudas. De um mo- 

do geral esta se definindo como tipica estagao experimental 

de produtos tropicais. Alem dos citados esta comegando a plan- 

tar mangueiras, abacateiros, cajueiros, bananeiras e, ainda, 

cravo, pimenta e abaca (fibra vegetal). Interessante a inicia- 

tiva de criar bufalos, dos quais possue 12 cabegas. Com 105^ 

alqueires, ainda nova e mal dotada de verbas, nao dispondo 

do maquinario nem dos homens necessaries, e ainda mais uma 

esperanga devida aos esforgos do agronomo do que uma reali- 

dade atuante na regiao. 

4. A instalagao, ha um ano, de uma usina termeletrica jun- 

to a cidade de Juquia, com a extensao da rede distribuidora pa- 

ra uma grande parte da regiao, com nao descuravel aumento 

das suas possibilidades energeticas. A usina de Juquia con- 

some oleo e e constituida de duas unidades de 5.000 kwh. ca- 

da. Apenas uma encontra-se em funcionamento, durante 10 

horas diarias. No momento sua produgao chega somente a 500 

kwh., dado o consumo ainda limitado. 

5. A criagao de uma rede escolar que venha a diminuir 

sensivelmente o elevado indice de analfabetismo, assim como 

a existencia de ginasios oficiais nas principais sedes munici- 

pais da regiao. 

6. A existencia de casas da lavoura, sob a diregao de agro- 

nomos jovens e dedicados, com fungoes realmente orientati- 

vas nos quadros das atividades agricolas regionais. 
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Enfim, os exemplos nao sao poucos. Poder-se-ia lembrar, 

ainda, os trabalhos no sentido de organizar o porto de Cana- 

neia, assim como a esperanga de que a ferrovia Santos-Juquia 

penetre mais profundamente na regiao, atingindo Registro. 

A introdugao de novas plantas cultivadas, a exemplo da 

seringueira e do cacaueiro, a expansao de culturas como a do 

cha e da banana, as tentativas de retomada da lavoura cafeei- 

ra, em bases tecnicas novas, fenomenos que nos casos mais 

expressivos estao ligados a aplicagao de capitals a que ja nos 

referimos, a par de contribuir para a diversificagao maior e 

aprimoramente tecnico das culturas, e de marcar as paisagens 

regionais com novos elementos, constitue, de resto, embora co- 

mo decorrencia de alguns dos fatos citados anteriormente, mais 

um fator de valorizagao. A melhor prova e que nao seriam em- 

patados capitals em iniciativas dessa natureza, cujos frutos 

surgirao, em alguns casos, somente depois de varios anos, se 

nao existissem possibilidades desses capitais serem pelo menos 

reembolsados. Vale a pena citar, a titulo de exemplos, tres ca- 

-sos diferentes entre aqueles com que entramos em contacto. 

O primeiro refere-se a uma propriedade de italianos, no 

iDairro de Pouso Alto, alguns quilometros a oeste de Cajati. 

Quatro anos atras (1956) um imigrante originario de Torino 

veio para essa parte da Baixada, depois de uma brete perma- 

nencia em Mato Grsso, na area de Tres Lagoas. Dois anos de- 

pois 1958, ai vieram ter o pai e um tio, ambos com experien- 

cia de vida rural na Etiopia. Dispoem de 75 alqueires, onde 

'estivemos, mais uma area vizinha de 100 alqueires e outra, no 

vale do Azeite, com perto de 700 alqueires. Em 1956 as terras 

ioram encontradas em parte com matas e a maior parte re- 

vestida por capoeiras de idades diferentes. Hoje possuem, na 

primeira e menor das propriedades, 20.000 pes de cafe catur- 

ra, de tres anos e meio de idade, 5.000 pes de cafe mundo novo 

com a mesma idade, ambos os cafezais plantados em curva de 

nivel e com quantidade de frutos realmente elevada. Breve a 

propriedade contara com um seringal, para o que ja existe um 

viveiro para permitir a enxertfa. Alem disso conta com bem 

cuidada horta, um pomar em formagao, area para culturas tern- 
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porarias de subsistencia — no momento em parte praticadas 

nas ^ruas" do cafezal — um grande galinheiro, chiqueiro e pas- 

tes com 50 animais, em grande parte vacas de leite. A casa, 

com bom aspecto, ve-se ladeada por jardim e por varies ane- 

xos, particularmente deposito. Os proprietaries moram na pro- 

priedade. As outras terras, particularmente as do Azeite, nao 

sao ainda aproveitadas em virtude do pouco tempo em que ai 

se encontram os proprietarios e, no segundo caso, em virtude 

das dificuldades ainda existentes quanto aos transportes. 

O segundo exemplo e de uma propriedade com 538 alquei- 

res localizada junto a estrada entre Jacupiranga e Eldorado, 

aproximadamente a meio caminho. As terras foram adquiri- 

das por um comerciante de Sao Paulo, com pratica de ativi- 

dades agricolas no vale do Paraiba e que, dispondo de capitals 

suficiente econfiante nas possibilidades agricolas regionais, ai 

se instalou a partir de 1956. A propriedade foi adquirida em tres 

parcelas, a ultima em 1958. Trata-se tambem, portanto, como a 

anterior, de uma propriedade nova. Ainda como a anterior, 

possuia, ha quatro anos, uma grande reserva de matas e o res- 

tante da superficie com capoeiras decorrentes da anterior uti- 

lizagao do solo com culturas de subsistencia. Passados quatro 

anos a propriedade ja possue um cafezal de cafe caturra ama- 

relo, que o propritario pretende aumentar rapidamente ate 

atingir 100 000 pes; possue um seringal com 3 000 pes ja en- 

xertados, alem de viveiro de seringueiras em um "campo de 

cooperagao"; alem disso esta formando um cacaual, com 18 000 

pes de cacau roxo e um milhar de cacau branco. O proprieta- 

rio pretende ampliar tanto o cacaual como o seringal, neste 

ultimo caso ja com o plantio, em 1960, de 2.500 novas mudas. Td- 

das as lavouras foram formadas cientificamente, em curvas 

de nivel e com aplicagao de adubagao. No seu plantio houve 

sempre orientagao do agronomo de Eldorado. A confianga no 

trabalho do agronomo alias, e um dos tragos caracteristicos 

dos proprietarios desses novos empreendimentos. Foi o nota- 

do tambem para a propriedade anterior. Alem das lavouras 

citadas a propriedade possue tambem pequena area, em fun- 

dos de vales, com bananal e lavouras temporarias, particular- 
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mente de arroz e milho. As dependencias sao ainda proviso- 

rias, dada a maior atengao que mereceram as culturas: a casa, 

embora bem cuidada, sera substituida por outra em local com 

pomar em formagao: ha um deposito em rancho de pau-a-pi- 

que ja existente em 1956 e, fa to de certo interesse, a presenga 

de uma colonia" nos moldes das encontradas nas fazendas ca- 

feeiras de planalto, embora com habitagoes toscas e provisd- 

rias. Por outro lado, ja se esta preparando o terreno para re- 

ceber as instalagoes de beneficiamento do cafe. O proprie- 

tario reside em Sao Paulo mas comparece no local com bas- 

tante freqiiencia. 

O terceiro exemplo refere-se a uma propriedade com apro- 

ximadamente 100 alqueires, situada na margem direita do Ri- 

beira e distanciada dois quilometros da Barra do Batatal. Seus 

proprietarios sao nordestinos, oriundos da zona de Serra Ta- 

ihada, no Bstado de Pernambuco. Trata-se de um casal com 

10 filhos, sendo duas mulheres, a maioria ja casada. Emigra- 

ram primeiramente para a zona de Presidente Prudente onde, 

trabalhando com o algodao, tornaram-se proprietarios de 30 

alqueires de terra. Dessa forma puderam reunir um capital 

Regiao do Ribeira — Valor dos Estabelecimento 

(Cr$. 1.000) — 1950 (437) 

Municipios Estabelecimentos Total Terras % 

c/declaragao 

Cananeia 261 4 764 3 646 76,4 

Eldorado 1 360 25 089 18 334 73,0 

Iguape 2 138 24 269 15 674 64,5 

Jacupiranga 2 119 25 400 16 264 64,4 

Juquia 258 45 879 40 222 87,6 

Registro 1 553 63 276 41 641 65,7 

Regiao do Ribeira 7 689 188 677 135 781 71,9 

ESTADO 221 090 37 512 986 29 774 230 79,3 

(436) Quadro organizado com elementos obtidos em VI Recensea- 
mento Geral do Brasil, 1950, Volume XXV, Tomo II, pag. 156. 
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Municipios Construgoes % Outros % 

bens 

Cananeia 928 19,4 190 4,2 

Eldorado 4 162 16,6 2 593 10,3 

Iguape 5 594 23,0 3 001 12,4 

Jacupiranga 5 544 21,8 3 592 14,2 

Juquia 3 281 7,1 2 376 5,3 

Registro 15 510 24,5 6 125 9,8 

Regiao do Ribeira 35 019 18,5 17 877 9,6 

ESTADO 5 021 967 13,4 2 716 789 7,3 

que Ihes permitiu procurar terras ainda menos valorizadas que 

as da area de Presidente Prudente e optaram pela Baixada do 

Ribeira. Por enquanto a propriedade esta cultivada princi- 

palmente com arroz, havendo, como fato interessante, uma 

grande lavoura de algodao. No conjunto trata-se de agriculto- 

res sem as possibilidades tecnicas dos anteriores, porem enqua- 

dram-se, a seu modo, dentro da renovagao dos quadros da Bai- 

xada . 

Naturalmente, o quadro que se tentou esbogar completa-se 

com a recente valorizagao das terras. Estas raramente tiveram, 

no decorrer da primeira metade deste seculo, muito valor, prin- 

cipalmente quando comparadas as terras do planalto, tanto de 

zonas velhas quanto de novas. IS o que se pode observar, por 

exemplo, com os elementos fornecidos por Egas (437) ou por 

Seixas Queiroz e Arantes Junior (438) ou, ainda pelos pregos 

de lotes nos nucleos coloniais japoneses ou na Colonia de Santa 

Maria. Expressivos, a esse respeito, sao os elementos fornecidos 

pelos recenseamentos de que aproveitamos os de 1950, sobre o 

valor dos estabelecimentos. Percebe-se, quando se faz a com- 

paragao com o conjunto do Estado, que na Baixada do Ribeira 

(437) EGAS( Eugenio — Os Municfpios Paulistas, Sao Paulo, 1925. 
(438) QUEIROZ, Vitorino Seixas e ARANTES Junior, Louren^o 

— Obra citada. 
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a terra possuia valor relativamente menor, enquanto que as 

benfeitorias, maquinas e utensilios, possuiam valor relativa- 

mente maior. Veja-se que, segundo o quadro que apresentamos 

acima, as construgoes representavam, na Baixada, 18,5% do to- 

tal do valor das proprxedades, quando para o Estado representa- 

vam apenas 13,4%. Parece nao ser necessario tecer outros co- 

mentarios, pois que o quadro em questao e suficientemente elu- 

cidativo. 

ISTos ultimos dez anos, em conseqiiencia do conjunto de fa- 

tores que foram enumerados, a terra passou a ter maior valor, 

independentemente das benfeitorias. Dez anos atras, em zonas 

nem sempre servidas por meios de comunicagao, as terras alcan- 

gavam pregos ate inferiores a 200 cruzeiros por alqueire. So 

nas areas de Juquia e Registro atingiam somas superiores a 

2 000 cruzeiros. Atualmente, em beira de estrada, nas areas 

de Eldorado, Jacupiranga, Pariquera-Agu, o alqueire chega a 

alcangar e superar 15.000 cruzeiros. Valores menores encontra- 

mos em Cananeia e Iguape, particularmente naquela e, maiores, 

as vezes bem maiores, em Registro e Juquia. Naturalmente, 

em todos os casos dependendo da posigao e condigoes da terra. 

Vale registrar, de qualquer forma, que a valorizagao supera os 

indices de desvalorizagao da moeda. 

Conforme se verifica, a Baixada do Ribeira parece estar 

fugindo as condigoes que, segundo Araujo Filho, seriam carac- 

teristicas das baixadas paulistas, ate o momento representan- 

do o "papel que tambem outras baixadas tropicais do planeta, 

vem dando mostra, isto e, o de zonas pouco povoadas, de eco- 

nomia primitiva, de pouca civilizagao, enfim ..." (439). De res- 

to, nao se encaminha, por quando se pode observar, para a si- 

tuagao de outras regioes do globo em condigoes parecidas com 

as da Ribeira de Iguape que, segundo Silveira (440) nos leva- 

riam a crer ser a Baixada "importante reserva para a localiza- 

gao de grandes massas demograficas". A nao ser, talvez, as 

areas de rizicultura, que poderiam permitir o adesamento de 

(439) ARAUJO Filho, Jose Ribeiro de — Obra citada, pag. 8. 
(440) SILVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pags. 115-116. 
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contingentes demograficos multo numerosos mas com mvel de 

vida nao necessarianaente satisfatorio, cremos que a Baixadar 

no seu conjunto, podera evoluir fugindo a condigoes das do ti- 

po do delta do Tonkin. Cremos que as experiencias represen- 

tadas por outras baixadas tropicals do globo poderao servir pa- 

ra o caso da Baixada do Ribeira, assim como as proprias expe- 

riencias de seu passado. 

Acreditamos que a diversificagao regional da Baixada da 

Ribeira ja fruto de quadros naturais particulares (441), mas 

principalmente decorrencia da diversificagao das atividades da 

homem, pode propiciar a criagao de quadros novos de organi- 

zagao economica, escudados em tecnicas apropriadas, justifi- 

cando a integragao da regiao dentro do conjunto geo-economi- 

co do Estado de Sao Paulo nao mais como uma area <4sub-de- 

senvolvida" mas sim como uma sua parcel a economicamente- 

atuante e positiva. 

(441) StLVEIRA, Joao Dias da — Obra citada, pag. 200. 
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n**!! t!,"0 2 Propriedade de colono italiano situada na estrada de Pariquera-Acu 
cannava®3^" 'h ■ ha

K
bita«ao Padrao de vida superior ao das popu acl capuavas, "nbe.nnhas" „u de beira-mar. O fate nao fignifica, entretanto! qr" 

condigoes de vida dos colonos sejam satisfatorias 

S' * 

1 

Foto no 3 _ Estrada que de Itapitanguy leva em direcao a antia. n i- • o . 
na (muniefpio de Cananeia). A ponte {oi danificada per ur^a che^a do^iht" T 

estrada encontra-se praticamente abandonada. 



Foto n 0 4  Nipo-brasileiros do bairro do Pouso Alto, no municlpio de Jacupiranga. 
n« colonos iaooneses foram os primeiros povoadores qua conseguiram orgamzar, 
na retro-terra da Baixada do Ribeira, quadros economicos de utilizaqao do solo 

em bases comerciais. 



de'pernambuco^ "de^Preridente^Pruden^^trab0]"^""^0 

raS^Tentirr^s te"as ^ ^ado^r^ t'tuura0 tada outras vezes na Baixada sem nenhum resultado satisfatorio. 
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Foto n.® 6 — O arroz continua sendo uma Hnc t^;™; 
Ribeira. O que nos mostra a fotografia e um arrozITda a4reUaradedItaBai?ada ^ 

cundado por touceiras de bananeiras. Rapeuna, cir- 
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Foto n« 7 - 0 cha prefere zonas de colinas e terraces, em certos casos podendo 
ser encontrado em morros com vertentes ingremes. Nos arredores de Registro 
o cha e a unica lauvoura que domina as paisagens quasi com a mesma intensidade 

com que os cafezais caracterizam certas areas do planalto. 

i 

Foto n.® 8 — O beneficiamento 
do cha compreende varias 
opera^oes, entre as quais a 
de fermentagao, depois do pro- 
duto ter sido secado e tritu- 
rado. A fermentagao proces- 
sa-se em "pas" como as que 
se observam na fotografia. 



Foto n.0 9 — um dos elementos indicadores da fase de revitalizagao que a Baixada 

Maf-- rte^sC? de Jacupiranga. A estatura do casa. da um'a ideia drpo^e^ca^ei^mulfdo 

novo). 



Foto n® 10 — Na zona de Sete Barras, ao longo do rio Ribcira de Iguape de dez anos 
para ca as varzeas, anteriormente utilizadas com arrozais e pastagens, passaram 
a abrigar quasi exclusivmente bananais. A principal pecuhandade dos refendos 
bananais esta no fato de, na sua maioria, pertencerem a pequenos propnetanos. 
As habitagoes, que antes se destacavam no meio dos campos de arroz ou das 
pastagens, agora encontram-se envolvidas pelas plantagoes, somente sobressaindo 

quando se encontram junto a estrada ou a beira-no. 



bananais de virz^ZTzmddres dT Barras
e 

ou. de Iguape predominarTTs 
ocupam areas de morros Um bananai 530 qaentes' tambem, aqueles que 

rendimentos necess^riamente mals ^aixo^que ^ d^r ~a 

CJr' 

Foto n.0 12 Bananai em formagao na zona de Sete Barra<; TV^fo 
em varzea que anteriormente fora utilizada com lavouras drarreozCUltUra 



Foto n.0 13 — Viveiro de seringu.eira (campo de coopera^ao) na zona de Eldorado. 
As plantas acima ainda deverao sofrer enxertia para, em seguida, serem trans- 

plantadas definitivamente. 

Foto n.® 14 Seringal novo — Zona de Eldorado. Os seringais da regiao da Ribeira 
estao sendo formados em areas onde as condigoes topogr^ficas, pedoldgicas e de 
umidade sao, em suas grandes linhas, as mesmas solicitadas por produtos como 

o cacau ou o cafe. 



Foto n.® 15 Propriedade de um agricultor italiano no bairro de Pouso Alto, 
municipio de Jacupiranga. De um lado temos um cafezal com tres anos; do outro 
lado, a esquerda, um viveiro de seringueira, em campo de cooperagao. Note-se a 

habitagao, fugindo aos padroes comuns da regiao. 

Foto n. 16 — Seringueira recem-enxertada. Percebe-se a presenga do kudzu legu- 
minosa que, alem de contribuir para a adubagao do solo, proteje-o da erosao e 

elimina as hervas daninhas. 



Foto n.0 17 — Os arredores de Registro constituem uma das partes mais densa- 
mente cultivadas de tdda a Baixada do Ribeira. Enquanto para o sul e sudoeste do 
referido centro dominam quasi soberanas as lavouras de cha, para o norte estas 
encontram-se contiguamente a lavouras de banana, alem das de cafe e lauvouras 

anuais. 

Foto n 0 18   Derrubada e rotja recente entre um bananal, no sop6, e um cafezal, 
no topo de colina. Os troncos disseminados pelo terreno revelam o porte da man- 
cha de mata, secundaria, que foi objeto de derrubada. A fotografia foi obtida a 

uma dezena de quilometros ao norte de Registro. 



criacao de ^adn ^ Xada do R'beira e uma area tradicionalmente pobre no setor da 
terra p ** mata, os terrenes encharcados - brejos na retro- 
de mereadn/ h i n0 . 5 as condl<;oes chmaticas e, principalmente, a ausencia 
dp «:pt^ r ' 6 e""inararn a pobreza de rebanhos. Constitue uma excegao a area 

JraS 0n \ apesar da recente penetragao dos bananais nas varzeas, as agens em alguns casos ainda chegam ate as margens do Ribeira. 



Foto n.0 20 — A colheita do cha, na area de Registro verificada entre setembro e 
maio, e atividade a que se dedicam especialmente as mulheres. Isso permite contar 
com mao-de-obra relativamente barata e, ao mesmo tempo, mais adequada ao tipo 

de trabalho. 



Foto n.0 21 — A presen^a da Serrana de Mineragao no distrito de Cajati, municipio 
de Jacupiranga, constitui um importantissimo fator de transformagao das paisa- 
gens culturais tradicionais. Obtida do topo da colina onde se encontra a sede da 
administragao, a fotografia mostra-nos a usina de beneficiamento da apatita, a 
represa, uma parte das plantagoes de eucaliptus ao longe, o morro onde, a ceu 

aberto, extrai-se o minerio. 



Foto n.0 22 — A fazenda Okamoto, localizada ao sul de Registro, e a unica proprie- 
dade particular que possue instalagoes para o beneficiamento do cM em grande 
escala e que praticamente utiliza materia prima obtida em suas proprias plantagdes. 

A fotografia mostra a parte principal da Usina de Beneficiamento. 

r ■ 

tmm m 

Foto n.® 23 — Itapeuna, localizada junto ^ margem direita do Ribeira, a oeste de 
Eldorado, 6 um exemplo de antigo nucleo alimentado pela presenga da capela e 

pelas relagoes comerciais que mant^m com as ^reas contiguas. 
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26 Hab^?ao de d^Ita^r11113 de agricultores oriundos de Pernambuco. 
Arredores de Itapeuna, mumciplo de Eldorado. 

m. 

Foto n.o 27 o "capuava" e um tipo humano residual da Baixada .i.,,!.. 
ticamente foi fruto do povoamento em funcao da utilizacao do solo \ qUe pra- 
tonas em areas de "posses". As transforma?6es recentes dos auadZs f'-PrCda" 
regionais nao permitem a sobrevivencia do tlpo, atuataente limUado a eConomicos 

ranas menos aeessiveis. A fotografia mostraP a habitTeao de um .-cao.mvv. "T 
area do Itapitanguy, municipio de Cananeia, ja em area proxima ao Utmal 



a ■ 

_ o   As inundacdes a que estao sujextas as varzeas do rlo Ribeira de 
Iguape sac responsaveis pela P^nga de sobre ^ get" 

rB«7aSsento%UXformaVdeo grapasis estacas vd-se utilizado para as mats variadas 
finaRdades. desde abrigar a'pe^uena criapao. ate servir como depos.to de lenha. 
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Pariquera-Acii toSLZa(f'
Omerad0s da Balxad« do Ribeira, geralmente pequenos, 

fundoes especificampnt os mais modestos. Entretanto, soma importantes 
zando-se por possllir a^npJf aqU®las rurais^ comuns a todos eles, caracteri- P possuir aspecto menos desordenado. Sua principal rua, de que te- 

mos um aspecto acima, e toda pavimentada. 



0.0 n,. 32 _ centre de „ma jf0
S ^nat m^^ssutentr: 

utras^uncde^^a^e entrep'osto^?j^cen^r0a^fig^onomi^'que^a^dinth^ueS(^^demais 

L^adaT^r Acrree~ r./en., d fen, expreastva. 
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Foto n.0 33 — A fotografia ao 
lado foi obtida em um ponto 
proximo a antiga balsa, na 
cidade de Registro. Trata-se 
de um pormenor do talude 
do terrago em que se encon- 
tra uma grande parte do as- 
soalho urban©. A casa pode 
fornecer uma ideia das pro- 
porgoes da barranca. 



rr.i- ?. ~rr ssvirs 
riOj olhando enciumada ,.. 

a parte nova que se vai desenvolvendo, espremida entre os trllhos da Sorocabana 
e a beira d agua, no outro lado do curso fluvial". 
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nOcIeos da Bafvadl d n h ' f"'?3 Xiririea' emb0ra seja um dos ma^ ^ntigo^ 
an nnL l, . a R,beira e tenha sido ° Ponto final da navegasao a vapor ao longo do no. perdeu grande parte de sua vltalidade. Algumas habitacoes aban 

c^fo testem,;nham 0 ocaso de um n>aia rioo, enquanto quo um cres- 
posslb Utadrpela 'ran" 'i"1'110' reVeIa Uma retomada da desenvolvimento 
O correr de ! . ' f35 de utiliza5ao do solo nas areas vizinhas. 
fluviaTs consUtue Z T" ""a em Uma Cidade 91,6 56 definiu s6bre ta^a«oa Mais, constitue um elemento indicador da importancia que a via fluvial teve 

no passado. 



Foto n.0 38 — Quando> na decada de 1940, definiu-se na Baixada um sistema de 
estradas de rodagem, que viria substituir o fluvial, praticamente o umco ate entao 
existente, inaugurou-se uma nova fase na vida economica regional. Entretanto, 
se antes os rios constituiam os linicos caminhos, com as estradas passaram a re- 
presentar os principals obstaculos a circulagao. Dai as balsas e problemas decor- 
rentes As pontes, a primeira em Juquia, as duas seguintes em Registro e Eldorado, 
esta ultima na fotografia, sem se falar em outras menores, trouxeram novas 

perspectivas para o sistema viario regional. 

Foto n® 39 — Enquanto as cidades de Juquia, Jacupii^anga, Registro e Eldorado 
foram recentemente beneficiadas com a construcao de pontes sobre os nos em 
cuias margens se encontram, Iguape e Canan^ia ainda dependem para as comum- 
cafiftes com o interior, de servigos de balsa e "ferry boat". A primeira, em virtude 
datravessia do Valo^Grande; a segunda (fotografia), porque localizada em uma 

ilha, est§ seperada da retro-terra pelo canal do Cubatao. 
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foto n. 40 O porto de Registro^ atualmente servindo principamente a barcacas 
de banana e a embarcasoes de Pescadores, exprune bem, na sna decadfincL, o 

ocaso da navegagao fluvial na Baixada do Ribeira. 

I 

Foto n.o 41 — Um parte considerdvel do cha beneficiado, da ^rea do x 
destinada ^ exportagao. A fotografia mostra um angulo das instaianricw /i J 

rativa Agrlcola de Cot.a, onde e embalado „ cha IxTorta^Trtttoente Zt 

Hamburgo. —-Z. 



Foto n 0 42   Na area de Juquia o transporte da banana esta na dependencia do 
caminhao que leva o produto ate a ferrovia, onde e embarcado para Santos e o 

exterior. 

Foto n." 43 — Quando a ba- 
nana colhida e destinada ao 
mercado interno, o produto 
ve-se transportado, por cami- 
nhao, desde o bananal ate a 
praga onde 6 vendido. 



Foto n.® 44 — Embora sem os mesmos estimulos que caracterizam a introdugao da 
lavoura da seringueira na Baixada, os cafezais, em sua maioria Caturra, como o 
que se ve acima, tambem contribuem para identificar o processo de renovagao eco- 
nomica da regiao. O da fotografia, plantado em curvas de nivel, e Caturra e tern 
tres anos de idade. A casa, modesta como se ve, pertence a uma pequena "colo- 

nia", elemento novo e ainda raro nos quadros do "habitat" da regiao. 

Foto n. 45 — Em uma propriedade a meio caminho entre Jacupiranga e Eldorado 
depara-se com o aspecto retratado acima, representativo de uma das formas com 
que se pretende melhor utilizar os solos regionais. Em uma das encostas temos 
urn cafezal, Caturra; na outra encosta temos urn seringal novo, enquanto que o 
fundo de vale se ve utilizado por urn milharal ou por touceiras de bananeiras 



cr -A 
* 

« 

' t 
s ¥*■ 

yjjitr 
tm* ■ #■ 

K 

Foto n. 47 — As possibilidades represen- 
tadas pelos "campos de cooperagao" ou 
pelos novos seringeiis de Eldorado, Ja- 
cupiranga, Registro ou Iguape, tornam-se 
probabilidades mais concretas nos primei- 
ros sermg«iis em produgao da zona de Ju- 
quia. Se o mal das folhas for combatido 
com sucesso, entao a borracha natural 
talvez se tome o principal produto eco- 

nomico da Baixada do Ribeira. 

Foto n.® 46 — Seringueira nova em terre- 
ne que sofreu derrubada recente, na area 
de Eldorado. Os seringais constituem um 
dos mais promissores recursos com que 
conta a Baixada do Ribeira no processo 
de revitalizaQao economica que esta co- 

nhecendo. 



Registro4 pelo °ai plTntas queencomoE6?mrlment
t
aI d0 Va,e d0 Ribeira' 30 sul de 

racter tropical das lavouras one ia - 71' cons uem uma indicacao sobre o ca- das lavouras quo ja se mstalaram ou estao sendo ensaiadas na regiao. 
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